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O martyr dos rtaBtjres-- » 

Naquelle sabbado historico de 21 de abril de 1792 
o sol que brilhou no ceo foi o mais lindo, o mais puro 
e o mais festivo sol que Deus ja mandou a terra 
para illuminar uma forca. 

Estava feita a vontade do vice-rei. O esplendor 
e 0 apparato da festa publica que elle queria dar ao 
supplicio de Tiradentes, come^ava no proprio ceo. 
Era a natureza com as suas galas de luz vindo. ao 
encontro das galas terrenas do officialismo. 

Desde as duas da madrugada que comegou pela 
cidade o rumor sinistro daquellas pompas funebres. 
Era o movimento de tropas, era o movimento de povo: 
aos seis regimentos de linha, ao esquadrao de cavallaria 
e mais a for?a auxiliar, ordenou-se que, aquella hora» 
matinalissima, se puzessem em formatura pelas ruas; 
ao povo ameagou-se sombriamente que cairia no desa- 
mor da rainha quem fugisse de assistir a morte do In- 
confidente. 

E, quando, mais tarde, o sol rompeu no azul, na- 
quelle dia mais vibrante e mais alegre que nas outras 
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8 VlRIATO CORREA 

manhas, estava toda a cidade em tomo da festa: vesti- 
dos garridos como para uma missa de luxo, colchas nas 
Janellas como para um cortejo real, borborinho de povo 
como nos faustos civicos, soldados de roupas novas e 
floroes no peito e festoes nas espingardas como para a 
passagem de um monarcha, 

Nunca se tinha visto tao grande brilho de trop;:. 
e multidao. O regimento de Elvas ou do Moura, com 
as suas 782 figuras, ao commando de Jose Victorino 
Coimbra, alongava-se da Cadeia Velha, ate o fim da 
riia do Piolho; o de Braganca guardava as fortalezas; 
a artilharia, commandada por Jose da Silva Santos, for- 
mava em alas no largo de S. Francisco; o 1.® e o 2° do 
Rio e 0 Bxtremoz ou Chichorro, na totalidade de 2.352 

capacetes, estendia-se, em forma de triangulo, desde o 
Campo da Barreira de Santo Antonio ate o Campo da 
Pole ou de S. Domingos. Nas ruas engalanadas fervia 
0 povo surpreendido por aquella imponencia de festa 
funeraria. 

Nufica se tinha visto tanto luxo assim. Apenas, a 
quebrar a alacridade do ceo e das ruas, os sinos das 
torres de S. Jose e do Carmo dobrando piedosamente 
pelos ares. 

A s 7 da manha, no lerreiro do Pa^o, nas vizi- 
nhanQas da Cadeia Velha, por toda a rua Direita, da 
Misericordia e da Cadeia, ninguem se podia mexer. Es- 
tava ali o que havia de mais fino, de mais illustre e 
de mais prestigioso no serviqo da colonia — juizes, ou- 
vidores, militares, religiosos de todas as ordens, escri- 
vaes, meirinhos, irmaos da Misericordia, cortezaos e 
pagens. 
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Bahu Velho 9 

Eram 8 horas exactas quando se ouviu sonora e 
alta a clarinada do regimerito do vice-rei. Moveu-se o 
povo, agitou-se a tropa. 

Tiradentes ia sair da prisao a caminho da forca. 
A multidao acotovelou-se a porta da Cadeia Ve- 

Iha que dava para a direita, vizmha a egreja de S. Jose. 
Era all, no pavimento terreo, que o pobre alferes havia 
passado a noite no "oratorio", a confortagao espiritual 
do confessor. 

De bandeira desfraldada os irmaos da Misericor- 
dia adeantam-se, penetrando na porta para receber o 
condemnado, segundo a pragmatica. Era toda a mor- 
domia dos presos: os dois mordomos da vara, os dois 
visitadores, o mordomo da botica. 

La dentro desenrolava-se o cerimonial do estylo. 
Rodeado de officiaes de justiga, o carrasco acabava de 
entrar no oratorio , para por a corda ao pescoco do 
reo e vestir-lhe a alva que, conforme os usos, 'a irman- 
dade da Misericordia, por esmola, trouxera. E' todo um 
ritual arrastado e lento: emquanto desenrola a longa 
camisa da raorte e prepara o no no baraco, o executor 
pede ao padecente perdao do que vae fazer. Nao e 
por vontade propria que matara; e a justi^a, ella uni- 
camente, que o vae obrigar a tirar-lhe a vida! 

Tiradentes beija-lhe as maos, beija-lhe os pes, num 
transporte de hutnildade christa. 

Perdao, perdao! repete o algoz escondendo 
smceramente uma lagrima, pela primeira vez commovi- 
do na vida. 

De novo o clarim, la fora, retine nos ares. Ouvem- 

S€ OS tambores alegres dos regimentos. 

Biblioteca Publica Benedito Leite 



10 ViRIATO CORREA 

Comega-se a formar o prestito. E' tudo luzido 
como nunca se vira requinte egual. 

O conde de Rezende. esmerou-se nas minucias mais 
surpreendentes. As montarias dos juizes da al?ada, 
dos ouvidores, das altas patentes tem arreios de prata, 
laqos de fitas nas crinas e nas caudas, longas mantas 
de velludo e seda, com franjas d'ouro. Ate de prata 
mandou ferrar os cavallos que os desembargadorfes 
montavam. 

A' frente de tudo forma-se o clero com paramen- 
tos ricos. Apparece eni seguida a irmandade da Mise- 
ricordia com a bandeira ao vento. 

Ouve-se a tristeza de um canto funereo. Sao os 
frades franciscanos que surgem a porta, gemendo la- 
dainhas. Estao vestidos de sobrepelizes e quatro delles 
com longas tochas accesas em derredor do que carrega o 
crucifixo. 

Ha na multidao um sussurro de surpresa e dor. 
Tiradentes apparece cercado pelos frades. 
Ate ali ninguem tinha visto ainda a physionomia 

do alferes humilde que ia morrer. com todo aquelle luxo 
da terra e todo aquelle luxe do ceo. 

E eil-o que assoma a soleira da porta, mais alto, 
do que era, muito mais alto na larga alva de linho, rosto 
sereno e encovado, olhos ardendo como dois carvoes, 
longos calbellos esparsos a cair-lhe nos hombros, as im- 
mensas barbas de dois annos derramadas pelo peito. 

De pe, sobre o bat'ente de granito, fita silenciosa 
e docemente a multidao acotovelada. Nao e mais um 
homem, e um espirito. Ha nelle como que um halo que 

nao e da terra. 
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BAHii Vei^HO 11 

E, ao fulgir dulcissimo daquelle olhar, o silencio 
que se espalha no povo e de pasmo, de contricQao e de 
respeito. ? 

No tempo da Inconfidencia nao se sabia ainda mor- 
rer pela liberdade. Daquellas tres dezenas de conju- 
rados, so elle, o raais humilde, tivera a nobreza d'animo, 
a dignidade do ideal. Fora, na realidade, clementissima 
a rainha Dona Maria I; commutara os onze condemna- 
dos a morte, menos aquelle que tinha forgas para cami- 
nhar ate o patibulo e tinha coragem de passar a His- 
toria! 

E com um sorriso adejante na pallidez dos labios, 
o Martyr contorna o olhar pela extensao das ruas, 
levanta a cabe?a e fita o ceo. Passa-lhe pelo corpo, agi- 
tando-lhe os cabellos, um arrepio de volupia, arfa-lhe o 
peito como num trago de alegria, chispam-lhe os olhos 
radiosamente. Havia tanto tempo que nao encarava 
o sol. Que felicidade augus^ a que Deus Ihe dava! Era 
com um sol assim, num dia azul e fulgurante, com ale- 
gria na terra e alegria no ceo, que sempre desejara 
morrer! 

E Deus Ihe dava o que pedira! A cidade enfesto- 
nava-se para vel-o perder a vida e o sol, que Deus man- 
dava naquella manha suprema em que ia transpor a 
Posteridade, era o mais puro, o mais lindo, o mais 
cantante dos soes que ja testemunharam a morte de 
um Sonhador. 

E cravou longamente, enamoradamente, as pupillas 
no espaco illuminado. La estava o sol, limpido, doirado, 
resplandescente, como era resplandescente, limpido e 
doirado o seu grande Sonho. 
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12 ViRIATO CORREA 

Os tambores acordaram-no do extase. la come^ar 
a marcha. 

As maos aniarradas, o crucifixo seguro as duas 
maos, Tiradentes baixa o olhar, cravando-o na imagem 
torturada de Jesus. E pisa serenamente a lage fria da 
calgada da prisao. 

Atras apparece o carrascb. E' o negro Capitania 
.que a cidade inteira conhece e odeia. Segura a ponta do 
baraQo que cinge o pescoco do Martyr e, cercado de 
meirinhos e officiaes de justiija, caminha a passos tar- 
dos. 

Em seguida, os "homens do azul", da Misericor- 
dia. Vestidos de opa carregam cestos de frutas, doces, 
pao de Lot e vinhos, para confortar o reo durante a ca- 
minhada. E logo atras, montados em cavallos tao ricos 
que ate sao de prata as ferraduras, forma-se o grupo 
dos magistrados 

E' 0 desembargador-escrivao da alcada Luiz Al- 
ves da Rocha que vae, por lei, testemunhar o sacrificio; 
Jose Feliciano da Rocha Gameiro, desembargador do 
crime; o ouvidor da camara Jose Antonio Valente e o 
presidente do Senado da Camara — o juiz de fora 
Balthazar da Silva Lisboa. Segue a segunda compa- 
nhia do esquadrao do vice-rei e atras, a vanguarda da 
cauda popular, um carro sinistro, tirade por doze gales. 
E' a carreta que voltara mais tarde da forca com o 
corpo do Martyr, esquartejado. 

Marcha-se. O pregoeiro, porem, faz parar o pres- 
tito para ler em voz alta, palavra por palavra, a sen- 
ten?a. > !\ 

E de vagar, passo a passo, sem pressa nenhuma, 
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B A H U V E L H 0 13 

torna a seguir a procissao. Os frades, em coro, a voz 
dolente, vao cantando a ladainha que o condemnado so 
pode repetir ate o versiculo da Santa Maria. 

— Ora pro nobis, ord' pro nobis! geme atras o 
povo amarguradamente. 

Ao entrar na rua da Cadeia ouvem-se, ao longe, 
OS sons consoladores de um coro lacrimoso. 

Tiradentes para estatico a ouvir. 

E' uma musica "simples, triste, commovedora, que 
Ihe entra pela alma como um balsamo. Sao as recolhi- 
das do Parto, entoando preces por elle. 

As ruas cada vez mais fervilham. E' a cidade in- 
teira, temerosa do desagrado da rainha, que ali esta para 
festejar a morte. Multidao assim nic se tinha visto 
ainda: geinte sem conta nas janellas, nos soiaos, nos 
telhados, nas arvores e nos morros. E, por toda a parte, 
tropeis e borborinhos, sons de darins e rufos de tam- 
bores. 

E, a quebrar o timbre aIvi(,-areiro da cidade, ape- 
nas OS sinos tangendo a finados, a ladainha dolente dos 
frades do prestito. 

El am mais de dez horas da manha quando o cor- 
tejo deixou o Campo dos Ciganos para parar no adro 
a egreja da Lampadosa. Os franciscanos levaram o sen- 

tenciado ate os degraos de pedra ,da soleira do templo. 
iradentes ajoelhou-se. La dentra havia missa e 

era as praxes ouvil-a o condemnado, de fora, de joe- 
Ihos, a, porta, ate o "momento de levantar a Deus". 

Sao qumze minutos, talvez vinte, e o prestito, com 
a mesma lentidao, parando aqui, ali, adeante, para o 
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14 ViRIATO CORREA 

pregoeiro ler a sentenga, segue para o campo de S. Do- 
mingos onde a forca se levanta. 

Devetn ser onze horas, quando o sequito transpoe 

0 campo do patibulo. Ninguem diria que ia haver ali 
o sacrificio de uma vida. Os aprestos davam a idea de 
uma parada festiva. Os regimentos, em forma trian- 
gular, estendidos em linhas duplas com as costas para 
a forca e a frente para o povo, luziam nos seus unifor- 
mes ricos. No alto de um puro-sangue, magnificamente 
arreiado, o brigadeiro Pedro Alves de Andrade, cer- 
cado do seu estado-maior, ora num vertice, ora noutro, 
gritava, de quando em quando, uma ordem de comman- 
do. Dom Luiz de Castro Benedicto, filho do vice-rei, 
galopava chibantemente per onli t ttirba, no seu ginete 
de laqarotes csvoaqantes, namoricando as mogas. Ir- 
maos da bolsa, cobertos de capas negras, salvas de prala 
na mao, quebravam a alegria pedindo esmolas para 
missas "por alma do que ia morrer". 

Tiradentes parou junto do cadafalso, fitando-o de 

cima abaixo. Um sorriso vago veio suavisar-lhe a pal- 
lidez do rosto. Era aquella a mais alta forca que se 
erguia no Brasil — vinte e quatro degraos — mais alta 
que todas as outras, para que pudesse ser vista pela 
cidade inteira. Ia morrer ali, la em cima, mais perto do 
ceo que no fundo de um carcere. 

O carrasco fez-lhe o aceno para a ascensao. Gal- 
gou firmemente os degraos, barbas ao vento, impavido, 
olhos erguidos, at6 o cimo do patibulo. Nem um estre- 
mecimento, nem uma vacillacao. O Capitania approxi- 
mou-se, cobrindo-lhe os olhos com o capuz da alva. 
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Bahu Velho 15 

— Nao demores, irmao, depressa com isso! pedin 
o desgragado. 

la o executor dar o empurrao da morte, quando se 
ouviu a voz do guardiao do convento de Santo Antonio, 
frei Jose de Jesus Maria do Desterro, subir nos arei. 
Eram palavras de piedade que elle, ali de cima, dos 
mais altos degraos da forca, vinha pedir para salvaqao 
do que ia sair da vida! 

Era urn silencio sem fim o silencio com que o povo 
ouvia a exhortagao. Frei Jose pede aos homens, as niu- 
Iheres, as crean^as que o acoinpanhem de alma erguida, 
na prece que vae levantar ao sentenciado. E recitando 
phrase a phrase, vem lentamente descendo, degrao a 
degrao, a forca. 

— Creio em Deus Pae, todo poderoso, creador do 
ceo e da terra... 

Creio em Deus Pae, todo poderoso, repete o 
Martyr claramente, la de cima e murmura, em coro, o 
povo aqui em baixo. 

Espalhou-se no ambiente a plangencia emocionante 
de uma tristeza augusta. Os sirios das egrejas dobravam 
de doer o coragao. Uma nuvem toldou naquelle ins- 
tante o sol. i , ' 

Creio em Jesus, concebido sem peccado! clama- 
va o frade a descer, a descer. Creio na communicaijao 
dos Sant^, creio na remissao dos peccados, creio na 

resurrei^ao da carne, creio na vida eterna... 
E a ultima palavra disse-a ja com os pes em terra, 
"oi tudo rapido — um instante — um nada. Um 

ah! um grito, um subito gemido de susto em todo o 
campo. Tiradentes tinha sido atirado nos ares pelo car- 
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rasco. O que se viu foi um esbracejar convulso, duas 
pernas agitadas tragicamente, um corpo a balancar em 
estertores, numa corda. 

Bateram os tambores fragorosamente em rataplans 
alegres, gritaram nos ares os clarins sonoros. 

Os sons abafaram a emo^ao do povo, 
Estava consummado o castigo da legalidade. 
O triangulo dos regimentos desmanchou-se em fi- 

las de marcha. A turba, constringida, comegou a dis- 
persar-se pelas ruas. 

O sol, que la em cima se libertara das nuvens, der- 
ramou-se a prumo sobre a forca, illuminando-a numa 
apotheose. » 

O povo passava, passavam as tropas e ninguem 
tinha animo de erguer a cabeca para o alto. Offuscava, 
c%ava OS olhos aquella immensa e infinita luz que 
Deus mandara para illuminar, por toda Historia, o 
Sonhador que tivera a coragem do seu Sonho, o So- 
nho que fizera a nobreza e a gloria de um Sonhador. 
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O motim dos frades 

A nota seiisacional daquelle anno pacato de 1743, 
foi, no Rio de Janeiro, o motim dos carmelitas. 

Na historia religiosa dos nossos conventos vamos 
encontrar os frades do Carmo sempre agitados em dis- 
cordias intimas, de sangue na giielra, a deflagrar de- 
sordens que, de tao grossas e desabusadas, transpunham 
OS corredores claustraes para estrondar em escandalos 
aqui fora. 

Durante o seculo atrazado e mesmo no ultimo se- 
culo, a qrdem carmelita viveu em procellas de indisci- 
plinas. Nao parecia uma communidade religiosa, pare- 
cia um punhado de bandoleiros em tumulto para a chefia. 

taes eram as turbulencias e tao perigosas se 
tornavam para a tranquilidade da cidade, que, mais, de 
uma vez, o poder publico teve de intervir com forqa ar- 
mada, com tropa numerosa, para acalmar e para prender 
OS frades. 

A historia brasileira esta cheia de frades e padres 

revolucionarios. Mas na ordem do Carmo nao havia 
assomos de revolu^ao. Havia motim, havia desordem. 
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18 ViRIATO CORREA 

Nao se brigava por urn ideal humano, brigava-se por 
politicalha de convento. Nao havia idea politica, havia 
ambi^ao de mando. 

Aquelle .motim de 1743 e urn exemplo incrivel de 
audacia desvairada. A tormeiita da indisciplina parece 
que havia varrido das cabecas carmelitas qualquer par- 
cella de bom senso que elles pudessem ainda ter. 

A _gente fica com a impressao de que nao sao pas- 
tores de almas que se chocam em odios tao accesos, mas 
sim diabos disfar^ados em habitos fradescos. 

Naquelle tempo o provincial da ordem era frei 
Francisco das Chagas. Ao que dizem, o seu defeito era 
ser menos desleixado e mais cioso de obediencia que os 
provinciaes anteriores. 

Os frades odiavam-n'o, hostilisando-o em surdina. 
Frei Francisco resolve visitar os conventos da 

ordem em outras provincias. Mai vira as costas ferve 
a conspiragao nas cellas. Fica resofvido que a commu- 
nidade nao mais o reconhecera como superior. 

Feita a inspecgao o prelado volta. Os religiosos 
recebem-n'o aggressivamente a portaria. Renuncia ou 
morre! 

O velho prior nao morre de caretas — matem-n'o, 
mas nao renunciara. Os frades nao tem contemplagoes: 
agarram-n'o, levando-o para a mais estreita e dura pri- 
sao do claustro. 

Na mesma hora faz-se a elei^ao: frei Felippe da 
Madre de Deus e elevado a dignidade provincial. E dis- 
cute-se (de que eram capazes aquellas santas almas!) 
que morte se devia dar ao superior deposto. 

M^Sj no convento, um frade, parece que o unico, 
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frei Salvador Caetano d'Orte, esta ao lado de frei Fran- 
cisco. Vem para fora e interpoe, perante o ouvidor ge- 
ral Joao Alves Simoes, uma accao de for^a para que 
o prior encarcerado volte, como de direito, a prelazia. 

A scntenca e favoravel. Os frades amotinados vao 
certamente curvar a cabega e dobrar os joelhos arre- 
pendidos. Nao. Embargani a sentenga. 

Os embargos vao abaixo. 
Agora nao ha outro remedio senao' cumprir a or- 

dem do juiz. A cidade, que ja vibrava pelo escandalo, 
suppoe que daquillo nada mais podia vir de sensacio- 
nal. 

Frei Salvador volta ao claustro imaginando que o 
sen superior havia ja reassumido as funccoes. A me.s- 
ma cousa. Estava ainda no mesmo carcere, deposto como 
antes da intervengao do ouvidor. 

E o Rio ferveu, assanhou-se, com a novidade sur- 
pieendente. os frades carmelitas tinham deixado de 
respeitar a sentenqa do juiz. 

Frei Salvador^ vem para a rua, appella de novo 
para a autoridade judiciaria. Joad^ Alves Simoes nao e 
homem que consinta no desprestigio a potestade de sua 
toga. Requer ao governador Gomes Freire de Andrade 
forga para cercar o convento e obrigar os frades ao 
cumprimento do julgado 

0_ governador immediatamente ordena as tropas 
que saiam do quartel. Os meirinhos, acompanhados de 
rei alvador, encaminham-se para o convento que a 

soldadesca, em armas, cerca. 
A multidao e enorme nas vizinhangas. Numa cida- 

de pacata e bisonha como era o Rio daquellas epocas, 
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um escandalo daquelle devia ser um prato saboroso 
para a curiosidade popular. Daqtiella vez os frades se- 
riam constrangidos a ceder. Agora nao era ape.nas a 
forca objectiva de uma sentenga. Era a sentenga blin- 
dada pela propria forqa, — a for^a material da tropa 
que foi sempre a forga respeitavel. 

Mas, nas cabegas dos religiosos surgem, as vezes, 
lembrancas que ao proprio diabo nao acudiriam. 

Uma surpreza e uma decepcao esperavam os exe- 
cutores da lei. 

Apezar de toda aquella tropa, de toda aquella for- 
^a, de todas aqiiellas armas que os soldados tinham so- 
bre OS hombros, a figura symbolica da Justiga ou as 
figuras reaes dos meirinhos, nao podiam entrar no 
claustro. 

O recurso dos frades era o que havia de mais ines- 
perado e de mais desnorteante. Tinham armado na por- 
taria do convento um altar e, no altar, estava exposto o 
Santissimo Sacramento. 

E' preciso ver a epoca en^ que aquillo se passava, 
em pleno prestigio do catholicismo, na mais estreita 
uniao official da Egreja com o Estado. Acima da lei 
estava a Hostia Consagrada. Deante do Santissimo Sa- 
cramento, baixava a espada inflexivel da Justica. Mei- 
rinhos, juiz, tropa, o proprio rei que viesse, teriam que 
esbarrar, nao podiam dar um passo a frente. 

Nao seria daquella vez que frei Francisco das Cha- 
gas sahiria do carcere para assumir as altas funccjoes 
de provincial. 

Frei Salvador e tambem teimoso como os seus 
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companheiros de ordem. Ha de tirar, de qualquer ma- 
neira, o prior da prisao. 

Nao perde tempo. Corre a procura do ouvidor, 
tral-o a verificar o ultrage a majestade divina do San- 
tissimo. 

O juiz vem, desespera-se, mas nada pode fazer. 
Nao ha na lei recurso para a medida infernal dos fra- 
des brigoes. 

Mas, frei Salvad6r tambem e frade, tambem tern ' 
recursos do estofo dos de seus collegas. Umbra-se que, 
do outro lado do convento, ha urn portao por onde 
entra o carro de hortaligas e mantimentos para os reli- 
giosos. 

E se se arrombasse esse portao? Nfio havia sacri- 
legio nenhum, nao se profanava o Corpo do Senhor 
exposto na portaria! 

O ouvidor concorda. A majestade divina nao fica- 
ria arranhada! , 

n a coice d'armas, arromba-se o portao do carro 
U dentro os frades fervem como urn formigueiro, em 
altas vozes, protestando. Um delles, apparece na mais 
alta janella do claustro, clamando para o povo, a ex- 
commungar tremendamente a tropa. 

Ja OS soldados tinham posto o portao e mais tres 
portas abaixo e, seguidos dos meirinhos, transpunham 
o pateo, a capella, o corredor e a escada que levavam 
a pnsao do provincial. 

Nova decepqao. A' porta do carcere — outro altar 
com 0 Santiss:mo Sacramento a vista. Meirinhos e sol- 

a os es arram. Estava tudo perdido, continuaria tudo 
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no mesmo; o prior nao podia gozar da liberdade que a 
lei Ihe concedia. 

Frei Salvador desce sof fregamente as escadas. Eil- 
o na rua a fallar novamente com o ouvidor. 

Para frade outro frade. Ha uma janella da prisao, 
lembra, que da para o pateo. Nao se poderia erguer 
uma escada ate a janella e fazer com que o preso por 

ella descesse? Nao era uma profanaqao ao Santissimo, 
pois que ninguem tocaria na porta em que elle estava 
exposto 1 Subtil era a lembranqa. O juiz acceita-a. 

Corre-se a buscar pelos arredores tima escada, duas 
escadas. Amarra-se tudo com cordas, arromba-se a ja- 
nella e frei Francisco desce degrao a degrao aos olhares 
curiosos da multidao deliciada. 

Mas, ao chegar a rua, ja na rua estavam os frades 
amotinados. Sahiam em, procissao, todos elles com o 
Santissimo Sacramento a frente. A Hostia Consagrada 
havia sido injuriada, a Hostia Consagrada havia soffri- 
do ultrage da Forga e da Justica! Aquella procissao 
era para desaggravar a Hostia. 

E marcham pelas ruas cantando, resando, ate o 
convento de Santo Antonio. 

O que elles queriam era desaggravar o amor pro- 
prio. A procissao era uma retirada do claustro. Os fra- 
des mudavam^e para o convento de Santo Antonio 
para se nao sujeitarem a autoridade de frei Francisco. 

Mas, tempos depois, como boas ovelhas que vol- 
tam ao rebanho, vieram-se chegando, desconfiados, ar 
rependidos, jurando obediencia para toda a vida. 
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O que muito exigiu e muito prometteu 

E' realmente estranhavel que, sendo Colombo urn 
dos homens do seu tempo de mais alta visao pratica da 
vida, falhasse redondamente da maneira por que fa- 
Ihou, morrendo na miseria, esquecido do mundo e dos 
amigos. 

Elle que teve a paciencia incrivel de esperar vinte 
annos que urn rei da Europa Ihe armasse navios para 
desvendar o Novo Mundo, que teve a tenacidade de 
pedir a tantas cortes, e a argucia, a habiydade subtil 
de cercar-se de frades para conseguir a protecqao da 
catholicissima Izabel de Castella, nao teve intelligencia 
para suster nos bracos o immenso thesouro de gloria 
e de prestigio que aquellas qualidades Ihe derana. 

Com Christovao Colombo da-se este caso surpre- 
endente: comega a falhar no momento em que comeqa 
a realizar, E falha tanto, que, nam ao menos, cotisegue 
ar o seu nome ao continente que descobriu e morre 

"sem possuir uma miseravel telha, elle que, em Hespa- 
nha, sempre vivera em pousadas e quasi sempre sem 

recursos para pagar as suas contas", segundo a amar- 
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gura de suas proprias palavras, ditas num memento de 

A queda de personalidades do vulto e do valor de 
Colombo costuma-se attribuir a ingratidao humana. 

Mas nao foi unicamente a ingratidao dos homens que 
perdeu Colombo. 

\s causas foram muitas: a sua qualidade de es- 
trangeiro servindo a Hespanha, a negaqao de suas vir- 

tudes administrativas, a pouca lisura da cwte hespa- 
nhola, 0 desconhecimento que elle teve, ate a morte, de 
haver descoberto o continente americano, imaginando 
sempre que, o que descobrira. era a parte oriental da In- 

Mas as causas que mais influiram na sua desgra?a 

nao foram alem de duas: as exigencias e as promessa.. 
Colombo exigia mais do que Ihe era 

e prometteu mais do que Ihe era possivel dar. Elle que 
sempre f6ra commedido na vida, que sempre soubc 
"Jr com seguranca „ terrene que Ihe "-mha p.s.r. 
nao teve litoites em pedir nem meias medidas em pro- 
metter Tudo isso resultado da sua immensa ambi<;ao. 
Exigiu muito porque a sua insaciavel cobiga tudo que- 
S pLetteu de mais porque a cobi.a dehrante fel-o 

imaginar que, os thesouros que la trazer das terras a 
rlescobrir eram incalculaveis. 

A respeito das exigencias de Colombo as chroniCc.-^ 
^ da epoca sao de uma clareza admiravel. 

Quando o grande descobridor aporta a Portugal, 
d Joao II se interessa vivamente pelos seus pianos de 
descobrimentos. A corte p9rtugueza esta amda sob 

■ influencia dos desvendadores do mar tenebroso. Mab, 
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quando chega o instante de positivar as coisas, de por, 
como se diz, o preto no branco, Colombo pede tantoi 
exige tantas regalias para a sua pessoa, tantos titulo?,' 
tanta autoridade e tantos lucros, que o negocio mallo- 
gra. Portugal nunca havia cedido tanto a um portuguez 
e nao Ihe ficava bem coder a um estrangeiro. 

Colombo, desesperado, vae bater as portas da Hes- 
panha. 

As peripecias sao imiumeras, os longos annos per- 
didos sao de desanimar uma alma. Mas elle e de uma 
tempera de ferro. 

A rainha promette, da a sua palavra para quando 
terminar a guerra de Granada. Em 1492 a guerra 
termina. A soberana nao pode fugir a sua promessa, 
mesmo porque Colombo ali esta ao seu lado, exigindo 
com aquella tenacidade que foi uma das suas virtudes 
maiores. 

Izabel decide-se. Chega o momento de serem es- 
tabelecidas as condigoes. 

Colombo fala. Em primeiro logar queria que o in- 
vestissem das mais altas dignidades de Hespanha; que- 
ria a categoria e o titulo de almirante hespanhol nao so 
para si como para os seus successores; nobreza para 
SI e para a sua familia. Nas terras que descobrisse, exi- 
gia para elle urna autoridade pouco menos que sobera- 
na, o titulo de vice-rei dos paizes novos em que pisasse. 

' OS altos cargos e a terga arte dos funccio- 
narios^ o governo; o unico juiz de todos os pleitos a 

que-desse logar o trafico entre a Hespanha e os pai- 
zes descobertos seria elle. E mais ainda: queria a deci- 
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ma parte do que o erario pudesse tirar das perolas, pe- 
iras preciosas, ouro, prata, especiarias e outros artigos 
de commercio; e, no case de custear a oitava parte das 
despesas de armamento de navios mercantes, o direito 
de receber a oitava parte dos beneficios. 

, A rainha, dizem as chronicas, ficou estupefacta. 
Nunca se tinha ouvido um homem abrir a bocca 

para pedir tanto. Era espantoso e muito mais espantoso 
tratando-se de um estrangeiro! Colombo era genovez. 
Se Ihe dessem aquella autoridade formidavel, aquelles 
titulos, aquellas dignidades excepcionaes, era expor a 
empresa a serios conflictos que o ciume natural dos 
filhos do paiz fatalmente despertaria. 

Izabel quer, de coracao, proteger Colombo. Mos- 
tra-lhe o excesso de suas exigencias, a impossibilidade 
do governo em acceital-as. 

Mas Colombo nao cede uma polegada. Nao cede 
porque vae trazer riquezas incontaveis a Castella. O 
paiz que vae descobrir e o mais abundante de ouro que 
ha sob o ceo, o mais farto em perolas, em prata e esp?- 
ciarias. 

A rainha e obrigada a romper as negociaqoes. Da- 
quella maneira nao! 

Colombo retira-se para Cordova, ^sta fulo de rai- 
va. Vae propor os seus pianos ao rei da Franqa. 

Mas OS frades mexem-se ou elle mexe os frades. 
O que e certo e que, por influencia dos religiosos, a 
soberana manda novamentfe chamar Colombo. 

Ha mais uma tentativa para que elle cerceie as 
suas exigencias. Nao cede, na6 cede um atomo. 

Aquella teimosia, aquella formidavel convicqao em 
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affirmar que vae enriquecer Castella, impressiona a rai- 
nha. Se elle nao quer ceder, e porque tem a certeza de 
que vae realizar o que promette. 

Quern se curva e Izabel. O erario publico esta es- 
gotado com a guerra de Granada. Mas a soberana tem 
as suas joias. Empenha-as a Luiz de Sant'Angel, que 
Ihe adeanta 5.300 ducados para as despesas da expe- 
digao. 

Quando uma rainha chega a despojar-se de suas 
joias para ajudar um estrangeiro numa aventura da or- 
dem da de Colombo, e que espera tudo dessa empresa 
Colombo tinha conseguido tocar a fibra sensivel ds 
Castella, no momento — o ouro. As aperturas do go- 
verno eram horriveis; a corte viu em Colombo, na sua 
viagem, nas suas promessas, a salvagao do erario. 

Quando, em 1493, o navegador volta a Hespanha 
nao ha motivos para a corte desanimar. Colombo tinha 
realmente_^descoberto terras ate ali desconhecidas, tinha, 

segundo elle affifmava, tocado na India decantada das 
riquezas e das especiarias. 

Trazia um sequito de gentios, madeiras e umas 
bellas laminas de ouro, com dois dedos de espessura 
e o comprimento de uma raao, que Martim Alonso Pin- 
son, 0 commandante da Pinta, adquirira por um laco 
de fita, na ilha de Babeque. 

A amostra dessa primeira viagem era excellente. 
Colombo atravessa a Hespanha victoriosamente, carre- 
gando^ OS seus tropheos ate Barcelona, onde estao o rei 

e a rainha. Os monarchas recebem-n'o maravilhosamen- 
te, fazendo-o sentar-se ao seu lado, em audiencia publi- 
ca, honra que so era permittida aos grandes do reino. 
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D que o descobridor conta a corte, naquella audiencia, e 
;nlouquecedor. Havia fundado uma colonia de hespa- 

ihoes no Novo Mundo e, ao voltar, contava encontrar 
Lima tonelada de ouro. 

Uma tonelada de ouro! JSIo estado em que se acha- 

va o thesouro de Castella, aquillo fez delirar a cabeca 
da corte. E a 28 de maio de 1493 os monarchas confir- 
mam todos os titulos, regalias e dignidades que Colom- 
bo havia exigido. 

A segunda viagem e colossal. Armam-se 14 cara- 
vel'las, 3 navios grandes de transporte e embarcam 1.200 
homens de armas e mais cavallaria, varios animaes do- 
mesticos, cereaes, legumes, videiras, etc. 

A nobreza hespanhola enthusiasma-se: Alomso de 
Ojeda, Joao Ponce de Leao, Diogo Velasquez e Joao 

de Esquivel seguem na expedi^ao. 
A Hespanha fica a espera da immensa riqueza que 

Colombo Ihe vae mandar. 
Mas no anno seguinte, 1494, chegam ao reino, sob 

0 commando de Antonio Torres, 12 navios de Colom- 
bo. Nao trazem a tonelada de ouro de que elle falara, 
vem carregadinhos de doentes. 

A decep?ao devia ter sido forte para a corte e para 
O pOVO. . . r J 

E alem disso, nas colonias que Colombo funda nas 
terras'descobertas fervem discordias. Accu^m-n'o de 

perseguir os hespanhoes por ser elle estrangeiro. As ac- 
cusacoes chegam ate aos ouvidos dos monarchas. Elle 
sente-se na necessidade de ir ao reino justificar-se. 

Nao esta bem verificado se foi esse o motive que 
0 fez abandonar as terras do Novo Mundo em direcqao 
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da Hespanha. Um outro parece mais importante. O go- 
verno hespanhol, deslealmente, havia permittido a toda 
expedigao mercantil particular de buscar novas terras 
no Oceano e traficar em todas as partes, menos no 
Haiti. 

Talvez descrenqas nas realizagoes de Colombo, des- 
illusao provocada por aquelles 12 navios carregados de 
enfermos. 

A permissao do governo de Castella lesava profun- 
damente os privilegios do descobridor. Colombo ia 
tambem protestar pelos seus direitos lesados e, talvez 
so por isso, se abalasse ate ao reino. Deixa o seu irmao 
Bartholomeu como Adelantado e parte, em margo de 
1496, com 2 navios, 200 colonos doentes e sem recur- 
sos e 30 indios do Haiti. 

De Cadiz ate a corte, a sua passagem e festiva 
Tem a habilidade de enfeitar os seus indios com esplen- 
dentes joias de ouro. 

Mas, na corte, as coisas estao mudadas. Izabel, pre- 
occupada com o casamento de seus filhos d. Joao e d 
Joanna, nao pode ouvil-o com cuidado. 

Tudo esta frio. Os cortezaos nao o attendem mais 
como da^tes. Ha ja quem diga que a Hespanha nao 
pode contmuar gastando sommas pesadissimas para Co- 
lombo dissipar em expedicoes sem proveito. 

as 0 navegador e pertinaz. Mexe os seus frades. 
uta para formar uma nova esquadra e terrivel. 

dinhlvo a Franga, esgotou-se. Nao ha maio de 1498 consegue elle partir com 
6_naos. Outra difficuldade embaraJ os seus pas os 
nmguem quer mais ir as nova, terras. No Novo Mundo 
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ja estava em voga o juramento hespanhol; - "Assim ; 
me leve Deus outra vez a Castella". ; 

Colombo pede condemnados para povoar as coo- j 

nias. ■ • ■ ^ i 
Ao chegar ao Haiti a situaqao e gravissima. O ma- , 

gistrado do governo, Francisco Roldao, esta a frente j 

dos elementos em discordia. Colombo e os seus irmaos s 
Bartholomeu e Diogo sao accusados de inimigos dos 
hespanhoes. 

Abre-se a luta entre o magistrado e o descobridor. 
Roldao retira-se da colonia e chefia a desordem. Os 
episodios sao terriveis e nao vem ao caso narral-os aqui. 

Afinal, Colombo consegue que o governo hespa- 

nhol demitta o magistrado. Vem um novo juiz do reino 
  Francisco Bobadilla. E' a desgraga do navegador. 

O rei, ou porque Colombo nao mais Ihe merecia, 

ou porque Ihe quizesse cercear a autoridade deante das 
accusaQoes de inimigo dos nacionaes, investe o novo 

juiz de poderes independentes, superiores aos poderes 
do desvendadof do Novo Mundo. 
• No dia em que Bobadilla chega a S. Dommgos 

estad armadas na praia sete forcas e, nas forcas, depen- 
durados sete cadaveres de hespanhoes. Seis dias antes, 
para suffocar uma revolta, Colombo fora obrigado 
aquelle golpe extremo. 

Bobadilla salta, entre na cadeia, interroga os pre- 

sos, aloja-se na casa de Colombo; embarga-lhe os bens, 
apodera-se-lhe dos papeis, mette-o em ferr.^, atira-o 

no convez de um navio e o manda-o para a Hespanha. 

Quando o descobridor chega ao reino, acorrentado 
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como urn bandido, Castella inteira se agita. Era uma 
vergonha! For mais culpa que aquelle homem tivesse, 
ninguem podia negar que elle havia dado novas terras 
a Castella! 

Colombo era amigo intimo da ama de leite do in- 
fante d. Joao. Escreve-lhe unia carta contando a injus- 
tica que estava soffrendo. A carta chega ao conheci- 
mento dos reis antes das accusacoes de Bobadilla. 

A corte esta em Granada. Quando o rei e a rainha 
sabem que o desvendador do Novo Mundo esta em 
Hespanha, mettido em cadeias de ferro, ficam profun- 
damente envergonhados. 

E 4mmediatamente mandam ordens para que o 
soltem e enviam-lhe 2.000 ducados para que se apre- 
sente a corte de accordo com as suas dignidades. 

A scena e de um grande cunho dramatico. Colom-' 
bo entra no salao em que esta reunida a corte e cae de 
joelhos aos pes dos reis, sem dizer uma palavra, suffo- 
cado pelas lagrimas. • Os monarchas dao-lhe todo o 

Mas a infamia e a calumnia deixam sempre os 
seus borroes. os soberanos nao Ihe restabelecem a dio-- 
nidade de vice-rei do Novo Mundo. 

Pode-se dizer que, dahi per deante, se apaga a fi- 
oriirn 1  ^ r a «. 

apoio. 

naua uera a Hespanha! 
Mas, uma tenacidade daquellas, sempre 

alguma coisa. Convence aos reis que podera aos reis que podera chegar as 
bcmpre consegue 
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Indias de Vasco da Gama. Os monarchas, ou porque 
acreditem na promessa ou porque desejem prestigiar 
Cdolo depois do escandalo da prisao, aux.ham a en. 

presa. 

Bobadilla e demittido e nomeado para o sen logai ^ 

Nicolao de Ovando, hometn recto e absolutamente im- 

A ultima viagem do descobridor do Novo Mundo 
e de uma infelicidade horrivel. Perde o tempo a pro 
Lra de um canal que o leve as Indias portuguezas 
soffre tempestades, ataque dos mdios, febres, ome, 
dlbo. Querendo aportar em Sao Domingos nao o con- 
segue porque Nicolao Ovando, o jmz, nao Iho coti- 
sente, para evitar perturbaqoes da ordem. 

Cansado, doente, sem dinheiro e seni esperancas, 

volta em 1504 a Hespanha. Nem os navios que levou, 

p6de trazel-os. A sua grande amiga, a rainha, morreu. 
Os inimigos assanham-se. Nada mais consegue. 
Mas elle insiste em querer os seus tituJos, as suas 

dignidades. A "Junta de descargos" prop5e-lhe a re- 
dos seus direitos ao vice-reinado, em troca 

• Idades e de titulos em Castella. Repelle. Nun.! 
aue p6de fazer e renunciar os pnvilegios e 

dignidades das Indias em favor do seu filho Diogo. 

Quem nao acceita isso 6 o governo. 

E Colombo insiste. Em pouco deixa de ser um 
grande homem para ser um importuno, um cacete, e 

'^"^'ooette^'^tto, !bandonado, ainda um raio de espe 

ran(;a Ihe vem illuminar o espinto. E' quando cheg 
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a Castella, vindos da Flandres, os monarchas Felippe e 
Joanna, esta filha de Izabel. 

Manda o seu irmao Bartholomeu receber os reis, 
pois elle, de doente, ja nao pode andar. Os soberanos 
promettem fazer alguma coisa, mas depois. 

Mas, no dia 21 de maio de 1506, em- Valladolid, 
na hora em que os sinos das egrejas repicavam para a 
festa da Ascensao, o extraordinario navegador morre 
em plena miseria, inteiramente esquecido. 

As duas maiores razoes da sua queda forara cer- 
tamente'aquellas: ter exigido muito e ter promettido de 
mais. 

Colombo nao soube conhecer-se. Elle nao estava 
na altura das dignidades de que foi investido. Nao tinha 

fortuna nem prestigio para lidar com tao altos titulos. 
Alem de tudo, era estrangeiro, e havia contra si os ciu- 
mes dos hespanhoes na. propria Hespanha a que elle 
servia. 

Prometteu de mais, prometteu immenso numa epo- 
ca em que Castella andava faminta por ouro. E' sempre 
um mal prometter a quem precisa muito. 

Castella viu em Colombo, na sua empresa, a salva- 
^ao do seu erario. Elle nao correspondeu as suas espe- 
raivQas. Ella propria o derribou. * 
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Pedro lea Confederagao do Equador 

Em historia brasileira nao ha nada mais desnor- 
teante que o estudo da personalidade do nosso primeiro 
Iniperador. 

A aferigao das almas foi sempre difficil nos ho- 
mens, principalmente quando elles caminham pela exis- 
tencia arrimados a muleta poderosa de nm sceptro. 

Mas, no proclariiador da nossa independencia, a 
complexidade e mais trabalhosa de destrincar que nas 
outras figuras da historia patria. 

Nos primeiros passos do estudo daquella curiosa 
personalidade tem-se a exacta impressao de que Pedro 
I nada niais foi do que um grande maluco. Aquella 
diversidade de estadios d'alma, os altos e baixos do 
seu temperamento, as acqoes nobres ao lado das ac^oes 
indignas, a taciturnidade que sempre Ihe vinha apos 
as explosoes de alegrias juvenis, a inimunda vida de 
pae de familia, as accentuadas inclinagoes lascivas, as 
inconsequencias e incongruendas dos actos, sao facto- 

res que, sommados, qonvencem a gente de que, se elle 
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nao foi uni epileptico, como certos chronistas affirmam 
ter sido, foi, pelo menos, uma creatura de parafusos . 
frouxos ou CQmpletamente desaparafusada. 

As chronicas estao cheias de altos e baixos do ca- 
racter de D. Pedro. Dous ou tres factos sao sufficien- • 
tes para avaliar-se a anormalidade daquelle tortuoso 
temperamento. A imperatriz I^opoldina morreu de um 
pontape que o imperador Ihe dera no ventre, na borras- 
ca de uma scena de ciume no palacio de Sao Christovao, 
scena em que, a pobre esposa humilhada, Ihe pedira con- 
tas da escandalosa affei<;ao pela marqueza de Santos. 

Numa revista de tropas na Praia Vermelha (e o 
caso contado por Bosch) D. Pedro, sentindo os apertos 
de uma necessidade physica, trepou num muro e, quan- 

0 satisfazia a necessidade, mandou que as tropas con- 
tmuassem a desfilar a sua frente. 

Na periodo mais vivo da sua paixao pela capitosa 
Domitila leva a paia o paqo e obriga a imperatriz a 
nomeal-a primeira dama do palacio 

No dia seguinte ao 7 de abril, na fragata JVars- 
pire, a mesa do jantar (narra o Barao de Daiser, citado 
por Figueira de Mello), como a segunda imperatriz, a 
Imda Dona Amelia, a mulher que elle amava perdida- 
mente naquella quadra, Ihe pedisse auxilios para alguns 
dos seus, D. Pedro berrou grosseiro para toda a mesa 
ouvir: - "Nao posso. O nosso casamento so me tem ■ 
custado muito dmheiro. E' tudo quanto tenho tido ate 
agora.'" 

Ao lado disso um ou outro gesto fidalgo. Uma 
tarde, como viesse pela estrada de Mata Porcos e en- 
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contrasse clous marinheiros francezes soccorrendo a urn 
companheiro desmaiado e ferido pela qiieda do cavallo, 
apeou-se e, sem nomear os seus titulos, prestou, pelas 
suas proprias maos, soccorro a victima. 

Elle que foi capaz de pisar o ventre da propria 
esposa, ao sabel-a finada, chora-lhe abundante e arre- 
pendidamente a morte. Elle que, em phases anteriores, 
arrostara as maiores iras do povo, ao receber uma im- 
posicao popular para recompor o ministerio, abdica ines- 
I>era<iamente o throno em duas linhas rapidas de papel 

Ate ahi temos o inconsequente, o estrabulegas, o 
doido, p maluco, o pobre nevropatha que, ao lado "dos 
bons assomos, tern deflagracoes impetuosas de neuras- 
thenia ou de epilepsia a arrastal-o aos maos declives 

Ate ahi temos o Pedro I _ impetuoso. 

Mas quem fizer um mergulho mais fundo no estu- 
do daquella estranha -personalidade, verificara aue n 
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immensa perversiSade, uma impassivel e requintada 
monstruosidade de coracao. 

Para punir os infelizes confederados que Paes de 
Andrade chefiava, nao se pode dizer que se houvessem 
organizado tribunaes, organizou-se uma carnagem. 

Foi a revolugao brasileira que maior numero de 
martyres deu a historia. Foi a revolugao nacional em 
que a legalidade mais se deleitou em ser carniceira e 
mais abusou do cadafalso. 

E nao se diga que tivesse sido aquella em que as 
iras do governo se justificassem pela difficuldade de 
debelal-a. Talvez tivesse sido a que mais facilmente se 
garroteou. Desde os primeiros choques, as forqas im- 
periaes tiveram victorias decisivas; com tres ou qua- 
tro embates estavam suffocados definitivamente os ele- 
mentos republicanos. 

E, apesar da victoria facil, apesar do anniquilla- 
mento complete dos germens revolucionarios, Pedro I 
nao perdoou, nao perdoou ninguem, nao teve a genero- 
sidade de perdoar um so, nao teve ouvidos bondosos 
para attender a uma supplica. Mandou matar 'a todos, a 
todos os chefes e ate aquelles que nao tinham prestigio 
para chefiar cousa alguma. 

Na Inconfidencia mineira so uma figura subiu ao 
patibulo — Tiradentes. Na revolugao de 1817, naquella 
em que> na phrase de Oliveira Lima, os brasileiros 
aprenderam a combater e morrer pela liberdade, os tri- 
'bunaes executaram muitos dos chefes do movimento. 
Mas so morreram os chefes, e nao todos, e muita gente 
se salvou e pode depois sahir dos carceres para a pro- 

Biblioteca Publica Benedito Leite 



BahuVki^ho 

paganda da Independencia. E os tempos eram outros e 
0 governo absolute e o nioharcha uni velho 

Pela Confederacao do Equador as ideas liberaes 
tmham avassallado o.mundo, o nionarcha se dizia cons- 
titucional e tiiiha apenas 26 annos de edade. 

Antes dos 30 annos as almas sao daras, brilhantes ■ 
translucidas, reflondas de sentimentalismo, de arrou- 
bos de amor e arroubos de generosidade. 

^ Nenhuma dessas virtudes resalta em D Pedro 
Tern-se a impressao de que, alii, nao .esta um mogo na 
edade vulgar dos sentimentos nobres, mas uma fera 
imtada, 

D. Joao VI, com todos os seus defeitos, conseoxdu 
ser mais clemente do que elle. 

Na Inconfidenda mineira e em 1817, a Iralidade 
mato„. MB apenas o que, „a epoca, o j„i.„ palada„o 
ctomo,, o menos possivel", „a revolusao do Equador 
o que houve fo. a plelora de penas exlremas, 

D. Joao VI ainda eonsente que os carceres punani 
as subvers^s das cabesas republicanas. D, Pedro (ria 
mente, .m.ballavelme„te, acha que, so com perda das 

cabegas, se dfivem castimr in 
sea niando. r^helhm contra o 

maos^ '^ahem nas 

O anno funesto dp 153"?^ ii 
dos martyres. De ian ° 

execuQao que e a £ f ° r ^ P"meira 
do anno, a de Joao vf' ^ 

J 0 Viegas Frasao, a ultima, a 9 de no- 
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vembro, vive a nagao num arrepio de angustia a cada 
cabega que rola decepada. 

Os patibulos estao armados em Fortaleza, na villa 
Ic6, no Recife e no Rio de Janeiro. Sao nada menos de 
vinte martyres sacrificados. Ate um pobre diabo, o mei- 
rinho Jose Felix, ate o ex-escravo Felix, um joao-nin- 
guem, o tribunal executa com as pompas que se dao aos 
grandes rebelados. 

E o que espanta em tudo isso e a inflexibilidade 
sinistra de Pedro- I. Ao pronunciar-se a sentenga de 
morte de frei Caneca o clero inteiro do paiz agita-se 
a provocar a clemencia imperial. Chovem as supplicas 
mais afflictas e mais prestigiosas. 

Elle nao cede, nao cede uma linha. E depois, em 
documento para a commissao militar de Pernambuco, 
classifica as rogativas do clero de "louca e incurial 
pretensao". 

No Recife, na vespera do sacrificio do grande fra- 
de republicano, o cabido vae em peso a commissao mi- 
litar pedir que retarde a execugao, ate que chegue o 
indulto do Imperador que toda gente tem como infalli- 
vel. A commissao, que certamente tem instruccoes se- 
cretas, expulsa e repreende os sacerdotes, e, ao que nos 
conta Uilysses Brandao, considera aquelle acto uma 
nova forma de rebeldia. 

A' propor^ao que as penas de morte vao sendo ini- 
postas, chegam as maos imperiaes os rogos de perdao. 
O Ceara implora a favor do padre Mororo, Pernam- 
buco invoca os sentimentos piedosos do soberano em 
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prol de Nicolao Martins Pereira e Agostinho Bezerra 
Cavalcanti, major dos pretos. 

Para estes dous ultimos a munificencia do principe 
e contada como certa. Nicolao era o patriota arrojado 
da Independencia, conhecido -pela bravura indomita 
quando foi da expulsao das tropas portuguezas'do Rio 
e da Bahia. Agostinho, quando o povo do Recife, enfu- 
recido, quizera queimar as casas dos commerciantes es- 
trangeiros, tivera forqa e prestigio para conter o povo. 
Era o commercio inteiro a pedir por elle. 

Mas D. Pedro nao se commove. Nega e nega sem- 
pre. 

E em vez de recommendar benevolencia, p6e-se a 
enviar officios e officios ao conselho de guerra, orde- 
nando que sejam apressadas as execu^oes e ceiisuran- 
do-o por perder tempo em esperar o seu indulto. Nao 
perdoara ninguem! quem for condemnado a pena ma- 
xima, que seja morto immediatamente! 

A censura produz tal effeito no animo do conse- 
lho, que Agostmho Bezerra, com espanto de todo o 
mundo. e executado na Semana Santa, na tarde da pro- 
cissao dos Passos. 

mn pi"ofundo produziu no paiz inteiro re e rei Caneca. As circumstancias de que se 

revesfe o momento tragico da execuQao sacodem as al 
mas mais indifferentP= ■ icrentes. nao se encontra quem duxp a 
corda da forca para sacrificar o grande frade- o car 
rasco recusa-se, recusam-se dous ou tres presidiarios 

<}ue se vao uscar nas cadeias com a promessa de liber- 
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dacle, e, na impossibilidade de morrer no patibulo o po- 
bre frade morre fusilado. 

Deante de todos esses incidentes dramaticos a na- 
qao inteira arrepiava-se commovida. 

Apenas uma pessoa nao se sensibilisa. E' D. Pedro. 

Continua siirdo as impIoraCoes e nao cede a pedido ne- 
nhvim. • I . ; 

Resoa de norte a sul urn grande clamor de pie- 
dade pelos desgragados que morrem e pelos que vao 
morrcr. 

E, entre essas vozes, ha uma que impressiona pelo 
nobre tom de angustia insopitada. E' a voz do briga- 
deiro Francisco de Lima e Silva, o presidente da sinis- 
tra commissao militar encarregada do julgamento sum- 
mario dos reos. Os seus officios ao governo sao gritos 
de revolta contra aquella carnificina e maos supplices 
erguidas em favor das victimas. Se for executada, a 
rigor, a ultima carta imperial, seria preciso condemnar i 

a morte mais de cem pessoas, diz elle em circular ao 
Conselho de Estado. : 

E esta sempre a aconselhar moderaqao, "mais hu- | 
manidade que severidade". Mostra ao proprio conse- ' 
Iho de ministros que, o "rigorismo bem longe de firmar j 
a integridade do Imperio e consolidar a paz, promovera ! 
o odio e accendera de novo o facho da discordia." E ' 

propoe que os revolucionarios, em vez de conselho de 
guerra, sejam julgados por "tribunaes de justiga, os 
quaes, em todos os tempos, nao sao tao odiosos". 

A sua voz e um constante appello a bondadc im- j 
penal. E dia a dia vae-se tornando mais alta, mais clara j 
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e mats audaciosa. Numa circular aos membros do ctq. 
verno aconselha suavidade nos julgamentos, lembrando 
a revolugao de 1817, em que os criminosos "depois de 

justigados foram julgados innocentes". 

Numa outra clama fortemente: "V. Ex. (o presi- 
dente do Conselho de Estado) como sabio experimen- 
tado nos grandes negocios, estara bem certo quae diffi- 
cultoso e classificar e punir crimes da opiniao". 

Urn homem desse nao pode servir. Elle proprio 
tem o cora^ao aos engulhos, dando a vida para que o 

hrem dah Pede demissao e dao-Ih'a immediatamente 
E o bngadeiro Bento Barroso Pereira quem o substi- 
tue. As execucoes continuam. 

A implacabilidade do monarcha nao t'em alteracao 
No Ceara, o almirante Cockrane, para aplainar diffi^ 
culdades, offerece amnistia a Tristao de Alencar Ara 
ripe e Jose Pereira Filgueiras. O imperador vae as nu- 
vens, desautora pubhcamente o niarinheiro inglez an 

mirante se^ excedeu em amnistiar os revoltosos, pois 
■ para isso nao estava aufnn'cori^ i- 

, u • J ''"tonsado nem podia estar quan- ■lo a causa ultrajada era toda nacional" 

Em todo o lance aniargo <,« foi para a paiz a Con, 
icderaQao do E^JUcidor T'l "d j i 
cr.,Pl.i ^ ^ ■^'^'laor, D. Pedro revelou-se de uma crueldade e de uma abjeccao clamorosas. 

caso de Ractcliff e de arripiar cabellos. 

autorizadTs') RactcIifT" ainda verificar em fontes 
diabolica Dona Carlota'^r ° pela 
dades a politica impe Ll Ch""'' p" 

npenal. Chega a Pernambuco ao de- 
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flagrar da revoluQao. Paes. de Andrade confia-lhe o 
commando de pequenina esquadra revolucionaria. Fra- 
cassado o movimento, vem Ractcliff para ser julgado 
aqui no Rio. Deante de tanta dor que abala o paiz, 
parece haver, no Tribunal, uma certa repulsa em con- 
demnar a morte o agitador portuguez. 

O Conselheiro Torres Homem, no "Libello do Po- 
vo", conta a profunda infamia do imperador. D. Pedro 
manda chamar os desembargadores, pede, insta. Qu'^r 
a cabega de Ractcliff! quer que elle seja condemnado 
a morte para ter a gloria, o prazer, a vplupia de per- 
doal-o! 

Vem a condemnaQao ^ com surpreza, o perdao nao 
vem. 

Os mordomos da Santa Casa de Misericordia e a 
magonaria agitam-se para conseguir a piedade imperial. 
Nada. D. Pedro desapparece. 

Moreira Pinto conta a scena miseravel do dia da 
execugao. Uma commissao maconica, tendo a frente o 
Dr. Domingos Ribeiro Guimaraes Peixoto, vae em pro- 
cura do monarcha no palacio de Boa Vista. Nao esta.' 
Deve estar no largo do Rocio, em casa da amante. Dona 
Domitilla, A commissao corre a casa da linda paulis- 
tana. Ella propria ja se condoeu da sorte de P..actcliff 

e vae conseguir o perdao do imperador. E bate no quar- 
to em que este esta trancado. Nunca D. Pedro Ihe havia 
recusado um pedido. Mas D. Pedro, la dentro do quar- 
to, nao responde. Ella insiste, nervosa, agitada. A porta 
nao cede. Afinal, depois de muito tempo, um papelinho 
appiarece por baixo da porta. Dona Domitilla devora-o 
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com OS olhos. Eram apenas duas palavras seccas frias 
escnptas pelo monarcha: - "E' tarde". 

DesgraQadamente era tarde. Ractdiff havia sido 
executado naquelle instante. 

Elle esperava tranquillamente la dentro do quarto 
que OS minutos passassem, que a hora do sacrificio se 

extmguisse, para nao ceder, para nao perdoar. 
E mfamia maior (nao se verificou ainda a exaci- 

dao) contam as chronicas. D. Pedro mandou deceoar 
a cabega de Ractdiff, p61-a dentro de urn barril s&l 

gou-a e enviou-a a mae, a D. Carlota Joaquina,'para 
que dla visse em que estado se encontrava o agitador 
que enviara para perturbar a sua politica.. 

A Confederagao do Equador e a trena aferidora 
do caracter de Pedro I. Nao foi apenas um maluco 
Foi muito mais do que isso (pelo menos naqudla pha- 
se) — um monstro, ^ 
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Festas seiscentistas 

Tem um ilnmenso sabor de curiosidade e o sabor 
particular das velharias curiosas aquella pagina do 5" 
volume da Revista do Instituto Historico, em que um 
chronista anonymo descreve, em 1641, as'solennidades 
estrondosas com que a heroica cidade de S. Sebastiao 
do Rio de Janeiro festejou a,acclama?ao de D. Joao IV 
ao throno restaurado de Portugal. 

Pafa nos outros que vivemos no Rio fascinador da 
actualidade, nesse Rio moderno, babylonico, ruidoso 
e resplendente, o Rio das avenidas, palacetes, automo- 
ve:s e electricidade, e sempre interessante saber-se o 
que era isto ha quasi tres seculos, o que, ha quasi tres 
seculos, eram os nossos respeitaveis e sizudos av6s. 

o que diz o chronista remoto, as festas foram 
excepcionaes e, de tal maneira ricas e de tanta e tanta 
fulg^.ra,ao, que ^ 
ser mais lustrosas". P^uiara 

A chronica inteira e um regalo. Regalo pelo precio- 
so om enga anado com que o chronista empantufa o 
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estylo, regalo pela expressao ingenua. das sunlptuosida- 
; . des que elle descreve, regalo pela bizarria dos costu- 

mes que OS seculos afastaram. 

Que podiam ser as taes festas que o escriptor 
seiscentista, no seu exagero imaginoso, volta e rneia 
cl^ssifica de luzidas e lustrosas? 

Em 1641, o Rio de Janeiro, de cidade so tinha o 
nome. Nao era mais que uma aldeia, escorrendo pelo 
morro do Castello abaixo, com algumas linhas de casas 
ao sope do monte e chacaras com cercas de varas onde 
hoje OS palacios se elevam e a multidao borborinha. 

A rua do Ouvidor, a fiar^se a gente no que narra 
Macedo, apenas havia deixado de ser a vereda longin- 
qua a que se chamaya Dcsvio do Mar, para ser a rua de 
Aleixo Manuel, com casinholas de sape, com cabras e 
cabritos pastando no mattagal espesso. 

Onde esta hoje o templo da Candelana era mar. 
Todo esse vasto trecho que vae da direita do actual lar- 
go de S. Francisco ao Campo de Sant'Anna', abran- 
gendo a zona de S. Domingos, rua Marechal Floriam 
e Prainha, era uma immensa varzea pantanosa, cortada 
de valas e lagoas. No Cattete talvez houvesse uma ou 
outra chacara. Botafogo, Andarahy, Tijuca eram pleno 
sertao. 

A municipalidade rendia uma pilheria — tresen- 
tos e sessenta mil reis por anno, ou menos talvez, pois 
em 1678, segundo conta Moreira de Azevedo, a Camara 
reclamava ao rei que, com aquelle rendimento, nao podia 
custear o aluguel annual de cento e cincoenta mil reis da 
casa do governador. 
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Que festas podiam ser aquellas que o chronista de 
1641 descreve com tanta pompa de estylo e impressao 
tao deslumbradora ? 

A capitania era governada por Salvador Correa 
de Sa e Benevides, aquelle illustre varao brasileiro que, 
por tres vezes, teve as honras do governo da cidade. 

Foi a 10 de marco do anno seguinte da restaura- 
cao que o governador recebeu a primeira notida do 
fqrmidavel acontecimento. 

Ac receber a grande nova da parte do vice-rei o 
Marquez de Montalvao. - Salvador de Sa manda que 
D. Antonio Ortiz de Mendonga, sargento-mor e gover- 
nador da gente de guerra da cidade, convoque os^'offi- 
ciaes da Camara, as autoridades civis, ecclesiasticas e 
niilitares para tratar de assumpto importante no Colle- 
gio dos Jesuitas. 

O assumpto ficoi, em segredo. O governador temia 
manifestagoes hostis da gente hespanhola e dos que pu- 
dessem ser sympathicos a Hespanha. E, a cada pessoa 
que ,a entrando no Collegio, Salvador de Sa chamava 
a parte, communicava o acontecimento e recehi. . , 

ruas em 
niesmo tempo, 
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com todos tambores do presidio, manda langar o bando 
pela cidade, communicando aos povos a restaura^ao do 
reino portuguez. O bando ordenava que, naquella noite 
e nas dnas seguintes (nas oiitras nao, porque ia entrar 
a.semana santa) puzesse o povo luminarias nas janellas 
e OS navios e fortalezas dessem salvas de artilharia. 

A' noite, era a cidade um deslumbramento. O chro- 
nista descreve com tal calor a illuminaqao festiva, que 
a gente insensivelmente sorri diante tanta exageraqao. 
"Viu-se aquella noite a cidade toda ornada de luzes, tao 
brilhante de invencoes, tao lustrosa de fogos e tao in- 
quieta de vivas pelas ruas, e artilheria nos navios e for- 
talezas, que de uma parte parecia que o ceo havia trans- 
ladado as estrellas nas janellas e de outra que a abra- 
sada Troia se representava na confusao das vozes e 
repetigoes da polvora". 

No dia 19 de margo havia festa no convento de i 
S. Bento. Eram 4 da tarde, estava a egreja.clieia, o go- 
vernador assistindo as ceremonias e Frei Manuel pre- 
gando, quando o templo se alvoroQOU com a entrada 
precipitada de um ajudante do governo que vinha acom- 
panhado pelo mestre de uma caravela naquelle mo- 
mento chegada do reino. 

Trazia o mestre do navio duas cartas para Salva- 

dor Correa. Eram do rei. O frade suspende o sermao. 
O governador p6e-se de pe, abre as cartas, "beijando e 
pondo sobre a cabega a real firma que nellas viu", le 
para toda egreja a communicagao que D. Joao IV Ihe 
fazia de ter subido ao throno de Portugal. , 

Um viva ao novo monarcha reboa no templo. O 

Biblioteca Publica Benedito Leite 



BAHU Vklho 
5'1 

governador abraga o emissario e, para dar-lhe um teste- 
munho tangivel da alegria que Ihe ia ii'alma, ali mesmo 
diante dos altares, dispensa-lhg os impostos do vinho 
que a caravela trazia. 

Frei Manuel, que exaltava as santas virtudes 'do 
padroeiro do convento, da outro rumo ao sermao, para 
louvar as virtudes humanas do ex-duque de Braganca. 

Foi no ultimo dia de marqc, dia de Pasdioa, que 
comcQaram as grandes festas. "A cidade se viu tao or- 
nada de luminarias, diz fogosamente o chronista, que 
nao fazendo falta o brilhante esplendor do Planeta' Mo - 
narcha, e substituidas as estrellas nas janellas e ruas 
formavam tantos cambiantes, tornasoes no vario das 
invengoes, que se enredou o pensamento nas luzes, e 
se confundiu no numero, pois o limitado do logar pa- 
rece que se dilatava com ellas nesta occasiao". 

Aquella gente do passado, com toda a sizudez de 
costumes e toda a circymspeccao de palavras e gestos 
era capaz de exagerar e de mentir como qualquer de 

^ O chronista_ seiscentista nao se satisfez em affir- 

nos. 

As festas 
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representadas ao ar livre por creaturas fantasiadas con- 
forme natureza do acontecimento commemorado. 

A encamisada compunha-se de 116 cavalleiros e 
percorreu todas as ruas da cidade. 

Deviam ter side um successo sem par esses 116 
cavalleiros andandp carnavalescamente pelas ruas. 

O chronista, com aquelle exagero bemaventurado, 
conta que elles se mostraram "com tanta competencia 
lusidos, e tao lusidamente lustrosos, e tao lustrosamente 
custosos que nem Milao foi avaro, nem Italia deixou 
de ser prodigaraente liberal, desejando cada um nao s6- 
mente exceder ao outro, mas ainda avantejar ao mais 
poderoso". 

A encamisada tinha. por chefes o capitao Duarte 
Correa Vasqueanes e o sargento-mor D. Antonio Or- 
tiz de Mendonqa. O proprio Salvador Correa de Sa e 
Benevides nao faltou a ella. La estava encamisada 
tambem. Vestia de tella branca, "tao bisarro como ale- 
gre", diz o escriptor e, de peda^o a pedaco, em cada 
canto, em cada rua, agitava no ar o chapeo emplimiado, 
iberrando vivas ao rei. 

Atraz ia a musica em dous carros forrados de seda 
e enfeitados de flores. O chronista descreve a novida- 
de com as pompas maiores do seu estylo ostentoso: 

"E para maior alegria se Ihe aggregavam dous carros 
ornados de sedas e apparatos de ramos e flores, e tao 
prenhados de musica, que em cada principio de rua 
parecia que o coro do ceo se havia humanado; acgao 
do Hcenciado Jorge Fernandes da Fonseca, e obrada 
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com seus filhos imicos nesta arte, e que mereceu o lou- 
i"0, assiin da inven<;ao, como do sonoro". 

Como se ve os unicos musicos da cidade eram o 
licenciado Jorge da Fonseca e sens filhos. 

Muito poucos; mas isso revelava ja um progresso 
formidavel, pois em 1584, ao que conta Fernao Cardim, 
nas Narrativas, so existia no Rio um musico apena^' 
o novico Barnabe Telo, que tocava berimbao! 

A chronica descreve um por um os dias festivos 
Na segunda-feira, primeira oitava da Paschoa, fize- 
ram-se simulacros de combates. Tomaram parte nas 
escaramu?as dois esquadroes postados no campo de 
Nbssa Senhora da Ajuda e uma companhia de fre- 
cheiros com 118 homens. Commandavam-nos o proprio 
Salvador, yestido de tella encarnada e D. Antonio Ortiz 
de Mendon^a. 

_ Foi um lindo dia, muito povo, muitos soldados ■ 
muitos tiros e muitos vivas. 

_ No dia seguinte co'rreram-se touros e o chronista 
julga indispensavel dizer que se nao deu nenhum desai- 
re, nenhum desgosto. 

A' quarta-feira houve jogo de carros. 

• dividiram-se em duas quadrilhas de qmnze f.guras cada uma, commandadas por Salvador 
t-orrea e Duarte Vasqueanes. 

era esperava com anciedade maior era o de qumta-feira n rr- • , 
luxuoso espectaculo" annundava 0 num theatro armado numa onra 
qne a chronica nao jj, 

Mas a chuva desabou tremendamente. Apezar dis- 
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SO houve funcgao, nao no theatro, mas na sala mais 
vasta da casa do governador. Qual a peqa? O narra- 
dor falla apenas em uma comedia, sem alludir ao titulo. 
Conta que houve "16a de muitos vivas a El-Rei Nosso 
Senhor" no comeqo e no fim da representa^ao. Apezar 
disso foi um dia perdido: muita gente voltou para casa 
por nao caber na sala da casa governamental. 

"A sexta-feira, falla a chronica, foi forqa inter- 
polar a festa, porque choveu tao rigorosamente que nao 
deu logar a nada". 

Mas, no sabbado, o ceo limpou. O governador e 
povo vieram para as ruas ver correrem as manilhas, 
por vinte oppositores. 

O capitao Duarte Correa devia ter deixado em 
toda aquella gente uma impressao profunda. O chronis- 
ta, contando-lhe as faqanhas, diz que em todas as festas 
elle "lusiu bisarro e bisarreou lustroso". 

O domingo foi o dia mais alegre de todas aquellas 
solennidades. Tudo quanto foi gente de posigao e gente 
de dinheiro sahiu as ruas em ruidosa mascarada, "ves- 
tida de gracioso burlesco com notavel regosijo". 

So na segunda-feira as festas terminaram. 
Terminaram com "um alar do que os estudantes 

ordenaram, dando mostras de que tambem, quando fos- 

se necessario em servigo de Sua Majestade, saberiarn 
disparar o arcabuz, como construir os livros". 

E ahi esta o que foi o immense esplendor com que 
o Rio,-em 1641, festejou a restauragao de Portugal e a 
ascensao da casa de Braganga ao throno portuguez. 

A nos outros no seculo contemporaneo, do Rio ma- 
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ravilhoso da actualidade, o chronista anonymo, contan- 
do ingenua e exaltadamente aquellas maravilhas do seu 
tempo, fez-nos sprrir, como certamente, daqui a tres 
seculos, OS nossos vindouros sorrirao das descrip^oes 
que fazemos das maravilhas de hoje. 
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O que nao quiz ser rei 

Nenhum outro vassallo mais nobre e mais fiel po- 
deria ter tido d. Joao IV, no Brasil, que aquella encaii- 
tadora figura da historia paulista que se chamou Ama- 
dor Bueno. P6de-se mesmo dizer que foi^a mais bella 

fidelidade que o throno portuguez, em todos os tem- 
pos, encontrou em terras brasileiras durante os seculos 
pesados do seu dommio; Ate mesmo se pode dizer que 
foi a mais exemplar abnegagao que uma metropole ja 
teve na politica de uma colonia 

Na velha e aventurosa historia- de S. Paulo, Ama- 
dor Bueno e o homem de mais fascinadora originali- 
dade o que nao quiz ser rei, o que nao foi rei porque 
nao quiz, recusando e repellindo a coroa que.o povo 

unicamente pelo respeito e pela 
fidelidade ao seu monarcha 

3"*^^ ^ "esse singularissimo episodic da nos sa vida de colonia e ■ i a , 
- / , ^ ® "ovo e original: Amador Bueno 

nao e somente o homem que recusa um sceptro que he 
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mundo, c|ue se ve na estranha contingencia de desem- 
bainhar a espada para defender-se do povo que o quer 
por no throno, e que foge, correndo pelas ruas, para 
escapar da multidao que Ihe quer por a cabega uma 
coroa de rei. 

E nao se pode dizer que a acclamaQao de Amador 
Bueno tivesse sido um desses lances de aventura de uma 
minoria audaciosa. Foi uma conspiragao tramada com 
todas as regras e com, todas as probabilidades de exito 
que sempre tiveram as revolugoes em que se insufla 
a vaidade popular. Quem saiu a rua para acclamar um 
rei paulista nao foi um grupinho de amotinados, mas 
toda a populagao da capital~3e Sao Paulo, orgulhosa 
ja dos seus primeiros eiisaios de arrojos pelo sertao c 
convencida do seu papel de povo que ja pode gover- 
nar-se. 

Ninguem dira que Amador Bueno, recusando a 
coroa que Ihe quizeram dar, receasse o mallogro da 
revoluQao que pretendia eleval-o ao throno. Era um 
homem intelligente, rico, ja edoso, da mais alta estirpe 
e, certamente, conhecia como as palmas da mao o mo- 
menta que se desenrolava. Sabia, de certo, que, se 
collocasse a cabega a coroa de rei, ninguem Ih'a tiraria. 

A situacao geographica de Sao Paulo era uma bar- 
reira a qualquer tentativa da metropole para suffocar 
o novo reino. Fechado o porto de Santos, facilmente 
obstruivel, nunca as tropas portuguezas chegariam aci- 
ma, no planalto. Teriam pela frente nao so a audacia 
aventureira do genio paulista,, que ja naquelle tempo se 
ensaiava para o grande lance das "bandeiras", como a 
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serra do Cilbatao, ali atravessada qual muralha in- 

transponivel. 

E, mais do que isso, havia a situaqao precaria de 
Portugal. Em 1641, quando se deu o episodic de Ama- 
dor Bueno, o reino portuguez atravessava um dos pe- 
riodos mais melindrosos da sua vida. Tinha acabado de 
libertar-se do jugo hespanhol, e a preoccupagao, unica, 
era solidificar a sua situagao de paiz restaurado 

Nas occasioes difficeis atira-se, nos navios, a car- 
ga ao mar. A situagao de Portugal era a de desdenhar 
a carga, para conseguir salvar a nao do Estado. Per- 
aambuco, onde tanto sangue portuguez foi derramado, 
no momento da occupacao flamenga, esteve para ser 
atirado as ondas. Na corte de d. Joao IV pensou-se a 
serio em desistir dos direitos da capitania do norte, em 
favor da Hollanda,. inimiga da Hespanha. E, so'nao 
se realizou a desistencia porque Pernambuco'. na en- 
vergadura d'ago dos velhos heroes do Arraial de Bom 
Jesus, levantou-se para a guerra restauradora, apos a 
saida de Mauricio de Nassau. 

O reino paulista nao teria contra si embaragos se- 
nos. Amador Bueno reinaria tranquillamente. E so 

nao reingu porque nao quiz. E, a nao ser nas razoes de 
profunda obediencia que, no tempo, os homens tinhan. 
pe a entidade entao divina dos soberanos, nenhum ou- 

tro motiyo se encontra para explicar a recusa do accla- 
ma 0 pe o povo de S. Paulo. Amador Bueno, apezar de 
pau ista, era filho de d. Bartholomeu Bueno da Ribei- 
la, espan ol. Sangue portuguez tinha apenas o de sua 
mae, da nobre familia dos Pires. 
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Nao so se pode tambem dizer que elle se tivesse 
acostumado a uma imperturbavel obediencia ao mo- 
narcha de Portugal. D. Joao IV acabava de subir ao 
throno e havia sessenta annos que o reino portugucz 
tinha a coroa subjugada pela Hespanha. 

So mesmo um excepcional respeito a entidade do 
rei, respeito que Ihe apagava o orgulho e as ambigoe?, 
poderia ter influido na alma do velho fidalgo paulista 
para desistir da coroa que, a forqa, os seus patricios 
Ihe quizeram erguer a cabega. 

A scena, narrada por frei Caspar da Madre de 
Deus, tern um sabor de curiosidade impressionante. 

Ao dar-se, em Portugal, a revolugao restauradora 
de 1640, OS hespalnhoes que viviam em S. Paulo senti- 
ram-se logrados. lam perder os empregos, iam perder 
as posiqoes e a Hespanha perderia aquella maravilho- 
sa regiao americana de froiiteiras ainda desconhecidas. 

E surgiu-lhes o piano admiravel — declarar a in- 
dependencia da capitania, formando o reino de Sao 
Paulo. 

O terreno parecia, de proposito, preparado para 
o exito. A alma paulista, num caldeamento galopante, 
ja tinha os germens de todas as qualidades e defeitos 
que a fizeram depois a grande raga brasileira: o arrojo, 
a resistencia, a ambicao, o orgulho, a vaidade, a cons- 
tanci'a, o pendor pelas grandezas e pelas aventuras. 

E OS hespanhoes atiraram-se a estimular a vaidade 
do povo. 

Nao Ihes, convinha apparecer. O movimento devia 
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t^er urn caracter puramente nativista. A revolucao devia 
rotar da propria terra, do proprio orgulho do povo. 

_ E tudo foi feito engenhosamente para sacudir os 
■brios dos futures bandeirantes. S. Paulo era grande 
OS filhos de S. Paulo tao grandes como a terra! Tinha 
vida propria, nqueza propria, sentimento proprio e nao 
mais devia estar ao jugo de ninguem! Urn povo com 
aquelle arrojo, com aquelles dons de vitalidade, era 
urn povo que podia governar-se! Ja que a fatalidade o 
tirava do dominio da Hespanha, por que voltar ao 
dommio portuguez?! Por que nao ser livre? Por que 
em vez de reconhecer os direitos de d. Joao IV nao 
se entregava o sceptro a urn rei paulista, urn rei que 
fosse dali, que sentisse como o povo, que estivesse ao 
contacto do coragao popular? Por que nao ser indepen- 
denle? Rraio de Portugal? Ah! ali nao chegariara 
nunca as tropas lusas! Bastava c„t„pi, , Je 
Paranapiacaba para que nenhuma hostilidade se temes- 
se la de cima, no planalto! 

O fogo foi se alastrando no peito paulista. 

E quem devia ser o rei? 

Ahi a habili Jde hespanhola culmiuou - Amador 
■Dueno. Amador Bueno Ha ■ 
das figuras mais orp^m 
miisci'm 'ninentes da capitania. Nobre ri- ' quissimo, com estadao dp fJH.i / r ' 
merosa e toda ella opulenta 
seus titulos, pelo seu bn ° ^^speitava-o pelos 

M-ic - c ■ senso e pela sua riqueza Mas nao foi nada 
hespanhoes. Fo! est, ' °° 
Amador era filhp de d ™P»nmte: P de d. Bartholomeu Bueno da Ribeira, 
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da nobreza sevilhana e sogro dos irmaos d. Joao 
Matheus Rondon e D. Francisco Rondon de Quevedo, 
fidalgos hespanhoes que passaram ao Brasil quando, em 
1625, vieram na armada castelhana que arrancou a 
Bahia do poder dos hollandezes. 

O noma de Amador Bueno tinha que ser recebido 
alegremente em toda a extensao da capitania. 

Lancados sorrateiramente os germens da revolta, 

OS hespanhoes recolheram-se a sombra. O enthusiasmo 
flammejou no cora^ao paulista. Aquillo que se queria 
— deu-se: o movimento tomou a feiqao de pure na- 
tivismo. 

Uma manha o povo em massa corre a casa de Ama- 
dor Bueno. 

— Viva o nosso rei! Viva o nosso rei! 

O fidalgo pauUstano chega a escadaria exterior dv) 
seu solar para saber daquelle rumor e da significacao 
daquelles gritos. 

— Viva Amador Bueno^ nosso rei! clama deliran- 
temente a multidao, ao vel-o. ' 

Amador surpreende-se. E' a unica creatura que 

nao conhecia os fins da agitaqao. 

O seu rosto fecha-se, enrugado. 
  Que quer isto dizer? 

Avan?a a commissao dos chefes da revolta. O povo 

de S. Paulo nao prestaria obediencia ao duque de Bra- 
ganqa, elevado a rei de Portugal; tinha resolvido fazef 
a sua independencia, constituir-se em reino proprio! B> 
naquelle momento, acabava de escolher o seu rei! ^ 
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™ha^acclamal.„, a elle An.ador Bueno, rei cle Sao 

— A mim?! 
A niultidao novaniente repeliu o seu nonie unido 

ao novo titulo que Ihe davain. 
A physionomia de Amador fechou-se mais Fez 

urn gesto para falar. O povo silenciou, attento. 

— Nao quero ser e nao serei rei! Viva d. Joao IV 
nosso soberano e senhor! * 

A onda popular estremeceu, num cheque Con 
tudo poderia contar, menos com aquillo. Pois havia al 
guem, no mundo, que recusasse uma coroa? Certamente 
a modestja, as regras da galantaria, mandavam o accla 
mado esquivar-se no primeiro momento. 

E o povo insistiu num brado unisono: 
, — Viva Amador Bueno, nosso rei! 

• O fidalgo tornou a pedir silencio 

. s=,.h„T. 

A multidao enraivccida, .va„;a ate junto a esca- 
daria de pedra. Ferve o tumniM tt„ 

^ J A , Lumuito. Uns querem chesrar ate perto de Amador para To-o-r^^'i ^ . 
T 1 HT ^&t.redil-o, outros contniuain a acclamal-o. Mas a onda Imcni ^ "ua iiostil vae crescendo. 

— Ou a coroa ou a morte! 

me..tt":RecolhtTe'"o"T ■"»" 
•as = as ja°enas - P- 

Mas a onda conii„4a a uUilar aqui fora. 

- V.va o rei! Vi.a A„a<,o, Bueno! 
assam-se minutos, passam-se horas. 
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O povo continua a exigir a presenqa do fidalgo 
paulista. 

Amador, la dentro, percebe que nao podera cou- 
tinuar naquella situa?ao. Aquella gente acabara por 
perder totalmente a paciencia e aggredil-o ou matal-o. 
O remedio alii e fugir. 

E, desembainhando a espada, esgueira-se a pa- 
rede e escapa pelo portao do quintal. 

Um homem do povo reconhece-o no momento da 
fugida e avisa aos companheiros. A multidao inteira 
desloca-se e segue o encalQo do fugitive, gritando: 

— Viva Amador Bueno, nosso rei! 
O velho paulistano estaca no meio da rua, bradan- 

do com todas as suas for^as: 

— Viva o senhor d. Joao IV, nosso rei e senhor, 
pelo qual darei a vida! 

A onda popular investe a insultal-o. Elle corre, cor- 
re. La adeante esta o Mosteiro de S. Bento. Some-se 
pela porta do Mosteiro a dentro, fechando-a. » 

A multidao estaca deante das janellas, rugindo. O 
abbade do convento, seguido da communidade, desce 
para entender-se com o povo. Amador Bueno desiste da 
excelsa honra de ser rei. E' leal, e fiel e acha que deve 
prestar obediencia ao duque de Bragan^a, acclamado 
em Portugal com o nome de d. Joaq IV! Que ninguem 
queira perturbar a nobreza, forcar a linha de conducta 
de um vassallo que deseja ser fiel ab seu rei! 

O povo exasperou-se. 0 abbade manda chamar os 
sacerdotes mais respeitaveis da villa. Vem todos. Com 
habilidade e palavras mansas serenam os animos popu- 
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lares. O rei e rei pela vontade divina! Foi Deus quem 
elevou ao throno o serihor d. Joao IV, pelos direitos 
sagrados da serenissima casa de Braganca! E' Deus 
quem nao quer a coroa na cabega de Amador Bueno! 

O povo comeca a dispersar-se contrariado, res- 
mungando. 

_ Ao fim do dia esta tudo terminado. Os hespanhoes 
tmham perdido a cartada. 

Amador Bueno nao foi rei porque nao quiz Pre 
feriu a fidelidade e a obediencia ao seu monarcha a 
grandeza sempre fascinadora de um throno. 

Foi certamente o mais bello exemplo de fidelidade 
que ja h_ive no mundo. 
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Le Mariage Force 

Quando, em 1664, Moliere escreven T. 
force, nao Ihe podia ter passajio pela cabega qur^ceX 
c vinte e oito aimos depois, mim paiz remote, d'e exis 
te„c,a polMca ainda duvidosa, .iesse a sua comediaTeT 
v.r de affronla. aos. smtime.llos de „m p„vo „„ rfi, 
da morte do „m,s l.ello „,art,r da sua liberdade 

Ao gu.ar-se a g„«e ,,elo que eouta Pkes de Al- 
m .da f„, aquclle pequeuo acto burlesco do maior poeta 
CO ,,co francB .,ue „a „oi,e 21 de al.ril de 1792 

a do sac„f.c,o de l„-adc„,es, subiu a sceu, para test.: 
jai a execugao do grande rebellado. 

A Incoiifidencia MiiiP,',-n ^ , 
«ude o resto de Vu ' , 
iguarias havia sid<, ,o,2o Tl""' " """"" '''' 
cena e pelo vice-rei U.i" ^ ° 

e™ Minas, o seeuudo t ^ O Pnmeiro 
ricos que „s incoufifc ° P^to. 
conceito da corte de 1,, °» 
solicitudes exagerada, '1= 
o throne. dos crimes contra 
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Quando o Conde de Rezende chegou ao Brasil so 
havia migalhas sobre a mesa. 

Mas ,o fidalgo vinha faminto. Aquelles restos ser- 
viam-lhe. E esmerou-se em quanto poude para mostrai' ' 
a metropole que, mesmo a simples sobejos, elle sabia ! 
dar tons de grandeza. 

O que Ihe cahiu nas maos, da Inconfidencia, foi ' 
apenas a execugao da sentenga. Sobras de sobremesa... 

Mas procurou comer o prato com todas as hon- 
ras, com toda a soffreguidao e toda a gulodice de quein ; 
esta estalando de fome. 

O supplicio de Tiradentes so teve aquella pompa 
apparatosa porque o vite-rei, invejoso das glorias do 
antecessor, quiz mostrar a corte ate onde ia o primor 
do seu zelo pelas cousas do Estado, o requinte dos seus 
odios quando se offendia a Coroa. 

iE foi subtil, e foi terrivel nas minucias benedicti'^ 
nas com que revestiu o espectaculo da morte. Mais pa-' 
receu um contra-regra escrupuloso de palco opulentOi 
que a autoridade maxima da realeza no Brasil. 

Nada esqueceu e quasi tudo inventou. A forca que 
deu ao alferes revolucionario tinha vinte e quatro de- 
graus, a mais majestosa e mais alta forca que ja se 
levantou sob os ceus brasileiros. Nao Ihe bastaram aS 
tropas de linha para dar a cidade, na manha do sacrifi' 
cio, o torn de alacridade dos festejos populares. Sef 
viu-se ainda das forgas auxiliares. Pareceu-lhe pouco 
que OS magistrados montassem ginetes de raqa. MandoD 
ferrar de prata as cavalgaduras, cobril-as de manta® 
ricas e arreios proprios de nababos. 
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Nem ao menos das caudas dos cavallos se esque- 
ceu. andou enfeital-as de la^arotes esvoejantes e de 
fitas cor de rosa. 

Nao se satisfez em engalanar de ramos as ruas. 
Obngou 0 povo a enchel-as, a dar uma expressao de 
festa deante da forca do grande Martyr. 

Achou pouco 0 "Te-Deum" solenne que, a tarde 
mandou cantar no Carmo, em regosijo da morte do 
que "conspirou contra a rainha"! Achou pouco o ser- 
mao de frei Fernando de Oliveira Pinto sob o thema 
~ Nao traias teu rei e senhor, porque as aguas do 
monte, os passaros do ceu e as ventos da terra virao 
denunciar teu crime. Achou poucas as luminarias que 
fez Balthazar da Silva Lisboa. como presidente do Se ' 
uado da Camara, ordenar ao povo que puzessem nas 
janellas. Achou tudo isso insignificante e lembrou-se .'e 
urn espectaculo, onde a populagao inteira rebentasse em 

gargalhadas, na hora em que o corpo do inconfidente 
reduz:do a postas, estivesse amontoado na carreta, para 
seguir para Minas. 

E foi, ao que conta Pires de Almeida, com aquella 
pe;a cle Mol.ere Lc marine force que se fez a grande 

aiironta ao povo. . 

um thp Janeiro, naquella epoca, Iiavia apenas 
op"" I" c«» No^a </. opera, no largo do Carmo. 

.0. KLTstr 
, . , , , distmguir o theatro dos thpp 
tnnhos de bonecos ni,« w . •, , 

. „ existiam pela cidade. 
asa ova da Opera havia side creada per M:i- 
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nuel Luiz, que, no tempo dos vice-reis, exercia a func- 
gao de porta-toalha. Manuel Luiz veio para.o Bra- 
sil com D. Luiz de Vasconcellos. Era apenas cabellei- 
reiro, porem, taes geitos tinha, taes maneiras e palavras, 
que se fez favorite de D. Luiz. O vice-rei era dado ^ 
mulheres. O cabelleireiro alcovitava. 

Ou pelas virtudes da alcovitice ou por qualquef 
outra virtude, Manuel Luiz tinha no paQo um prestigio 
excepcional. A Casa da Opera dos Vivos e uma conse- 
quencia desse prestigio. Era o theatre chic frequentado 
pelos grandes e ate pelos vice-reis. 

Vieira Fazenda ennumera as figuras do elenco^ 
a Lapinha, a Marucas, o Jose Ignacio da Costa, com ^ 
appellido pouco lisonjeiro de Capacho, e o LadislaUf 
0 comico querido e festejado da plat&, aquelle que ^ 
fazia vir abaixo em estrondos e applausos quando, 
violao ao peito, se punha a cantar e a dancjar no palcO' 

Naquelle tempo (que luxo!) o paladar do public" 
exigia Moliere. O repertorio de Antonio Jose cheirando 
a Alecrim e Mangerona ja nao satisfazia ao bom gostf 
da gente grada. 

Quando o Conde de Rezende pensou em accreS' 
centar as festas com que ia matar Tiradentes, uma rf 
presentagao theatral, foi do theatro de Manuel Luiz qi^^ 

se lembrou. 

Mas a Casa da Opera dos Vivos era pequena pai'^ ■ 
o apparato que o vice-rei queria dar ao espectaculo. 

Fronteiro a capellinha da Lapa dos Mascates, no^ 
fundos da actual egreja da Cruz dos Militares, exist''' 
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Manuel Lniz lembrou-se delle. Armou-se n t.Ki ^ 
com taboas e sarrafos offerecidos pelos madeireiros^di 

travessa do Pa,o dos Governadores. 
mas e bandeiras por toda a extensao da area bald; 

en eitou-se o palco com cortinas de seda adamascada 
e sanefas de sentnn-Macau offerecidas "npin 
tes das Indias, aqui estacionados, em despeL'^e^^"^"" 

embarcacoes". aespejo de suas 

dignidldtfal'sSiar ao 'Ve-Deim'' 
Templo do Carmo, saia a rua o band' anrnl'ro: do 
espectaculo da noite. Emm ",res as principaes fi»un, 
do =„ rc.„ez. o e d„„, „ pnn,eiro\c,- 

atll- rr ' " cn, nep-, camisolao, burlescamente saraninfnrlr,-^ < t , 
cabca ,„„so cl.ape„ al ™ 

o bando andou pela cidndp ok; 
rutos dos tambores, as ' ° aoi 

sarotos. »".?alhada5 c as cl,„fas ,l„s 
A' noite abriii-se n ^ 

MoKr. M certamente asL" d ' 

cahira assassinado „ pok.e S:„:r' "" 

° r tsganarello, foi feita n 1 I^ornnena, a noiva de 
Uma affirniacao. pdren Lapinh.u. 
guranca: no fim dn...' 
dos comicos, dancou e ° J^adislau, o niinio 
da platea. applausos delirantes 
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O jantar em casa de Victor Hugo 

Ao que parece, e Ernesto Mattoso, nas Coisas do 
meu tempo, quem reduz as suas justas medidas aquelle 
episodic, que anda por ahi muito mal contado, do jantar 
<le Pedro II em casa de Victor Hugo. 

Dos episodios da vida do nosso segundo imperador 
e esse o de maior vulto, ou melhor, aquelle em que os 
chronistas encontraram mais vastos elementos para avul- 
tar. Sao duas grandes entidades em contacto, sao duas 

niajestades se defrontando: a do genie, na figura uni- 
versal do poek dos Chdtiments; a do throno, na serena 

smiplicidade do monarcha brasileiro. 
Mas, a ser verdadeira a historia como ella anda 

por abi nas chron.cas, nos registros de curiosidades dos 
jornaes, revistas e almanaques, e a gente levada a fazer 

e ucaQao de Pedro II ju;2o muito precario e 
pouco hsonjeiro, quando, todos os tragos de sua vida, 
reye am que, a par de sua encantadora singeleza, elle 
101 um dos homens mpi't; j 

, . linos do seu tempo e lun dos 
varoes de maior austeHrio^^ dubienclade e circumspecqao que ia 
empunharam urn sceptro 
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E como se conta por ahi o tal jantar? 
Um dia, o de 22 de maio de 1877, Pedro II, as 

nove horas da manha, apresenta-se em casa de Victor 
Hugo, em Paris, a rua d'Eylau. Conversam longament^- 
Nlo correr da palestra, o imperador fixa o olhar num® 
mesa, onde repousa um volume da Art d'etre grand' 
pdrc. O autor da obra levanta-se, apanha o livro e mO' 
Iha a penna. 

— Que vae fazer? pergunta-lhe o monarcha. 
—• Apenas escrever dois nomes, o vosso e o meW' 

responde o escriptor. 
D. Pedro sorri satisfeito. 
O autor dos Miseraveis escreve: "A d. Pedro 

Alcantara — Victor Hugo". O imperador reccbe o liV" 
alegremente. 

— Esqueceu-se da data, diz. 
Victor Hugo escreve a data. 
— »Eu desejava, fala d. Pedro, um dos vossos 

senhos. 
O poeta da-lhe uma vista do castello de Viende"' 
Jeamie, a neta do escriptor, entra na sala. D. 

dro, gentil, pede fidalgamente: 

— De-me a ventura de ser apresentado a 
Jeanne. 

Victor Hugo, com ternura de avo que quer deslo'"' 
brar a neta, da um tom solenne a voz: 

— Jeanne, apresento-te o imperador do Brasil! 

A menina fita o monarcha, surpreendida, e 
ingenuaniente: 

— Mas cHe nao tern a vcstimenta. 
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Risos. 
D. Pedro segura as maozinlias da creanga. 

iseije-me, mademoiselle. 
Klla entrega-lhe o rosto. 
~ Abrace-me, aperte-me o pescogo, insists o ve- 

A menma afoga-o nos seus bracinhos. Entra Geor- 
ges. 

Sire, diz 0 poeta, apresento o meu neto a vossa 
majestade. 

— Aqui nao ha senao uma majestade: Victor Hu- 
go, replica o imperador. 

O velho escriptor commove-se: 
Sire, sois iim grande soberano. 

Ed. Pedro cl,an,pu para o se„ 'mo o pcqneno 
Ocorges e acanc,o„-lI,e demoradamente os cabelL 

corr.cL'''"' 
Mas, no fim da visita /•, i 

dono da casa: ' « ™Perador pergunta ao 
— A que horas janta? 
■— A's oito horas. 

- Vird um desto, dias p„,ir-ll.e „m jantar. 

-Q^„do,u.Krdes;sereislemvh.do. alguns dias denm'c . , 
a noite em casa, encontro'u T Pe 1 n' 
do visconde de Bom Ret" 'icompanhado 

Vim jantar dJcc 
migo um dos mens mell ''''' '"^jestade, e trago com- 

Os chronista J « ""'S- veem nesse gesto de d. Pedro uma 
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alta expressao de superioridade. O monarcha brasileiro 
era um homem de tao encantadora bonhomia que, alem 
de se convidar para a mesa do escriptor da Notre Dame, 
apresentou-se inesperadamente e levando • um compa- 

nheiro. Quiz assim, com esse rasgo de camaradagem, 
mostrar a sua infinita admiraqao pelo grande vulto da . 
literatura franceza e dar tambem um attestado eloquen- 

te de que, apezar de testa coroada, era uma creatura de 
extrema simplicidade. 

Mas, senhores, isso nao e ser simples, e ser sim- 
plorio. 

E Pedro II era um homem culto, intelligente, e, 
principalmente, educado. Nao se convidaria para jantar 

em mesa nenhuma. Quando quizesse distinguir mm 
creatura com a sua admiragao, com a sua intimidade, 
levaria essa creatura para a sua propria mesa. 

Devia ser um homem com a nocao da medida e a 
nocao dos meios. A Europa nao e Brasil, onde quem 
chega a nossa casa, a hora das refeiQoes, almoca ou 
janta. 

Devia saber e sabia as exigencias sociaes do am- 
biente francez. Na Franqa, principalmente na Franga, 
ninguem se apresenta em casa alheia para almocar ou 
jantar, sem aviso previo e ainda mais com um compa- 
nheiro. 

Seria uma gaffs incompativel com o cavalheirismf 
do nosso monarcha. 

E o curioso em toda essa historia, e que, quem 
concorreu para o seu desvirtuamento, foi o proprio Vi- 
ctor Hugo. 
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Tudo que se conta a respeito do celebre jantar foi 
tirado do diario do creador dos Miseraveis. 

La estao, uma por uma, as palavra'-- de Victor 
Hugo: 

"Elle (o imperador) perguntou-me: — A que ho- 
janta? — A's 8 horas, respondi. Elle disse-me: —• 

^irei um destes dias pedir-lhe de jantar. — Quando 

quizerdes, sereis bem vindo, retruquei". 
E mais adeante: 

"Alguns dias depois, entrando para jantar, encon- 
^^ei em casa o imperador com o visconde de Bom Re-' 
tiro. E' um homem bastante distincto. 

— Senhor Victor Hugo, disse-me elle, vim jantar 
comsigo e trago um dos meus melhores amigos". 

E' horrivel. Como la esta no diario do poeta, o nos- 
so segundo imperador representa um papel tristissimo. 

Mas teria o escriptor francez a inten^ao de dimi- 
nuir e amesquinhar o monarcha brasileiro? 

Nenhuma. 

Em primeiro logar, o que la esta escripto sac no- 
tas rapidas de um diario, simples lembrete a memoria, 
para uma posterior explana^ao. Nao e nada definitivo. 
Em segundo logar, e muito perigoso acreditar a gente 
>^0 que dizem os poetas. 

Victor Hugo, alem de ser unia creatura fastigio- 
samente imaginosa, tinha o culto ardente do seu eu. 
Sabia-lhe bem fazer suppor que o seu pestigio era 
ta-nto que os testas coroadas se convidavam para a sua 
rnesa, e, melhor Ihe sabia se, aqui fora, .se acreditasse ser 
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a sua mesa tao opulenta que podia receber de improviso I 
a honra de um imperador. 

Ernesto Mattoso e quern reduz o episodic as ver- 
dadeiras medidas. E redul-o pelo roteiro da versao que 
Ihe veio do testemunho do visconde de Bom Retire. ( 

Ao chegar a Paris, em 1877, Pedro II fez saber | 
a Victor Hugo quanto Ihe seria agradavel um contacto } 
amistoso. O escriptor, em termos gentis, mandou dizer I 
ao imperador que os seus credos politicos impediam-lhc | 
de ir ao encontro de monarchas, mas, se d. Pedro Ihe , 
quizesse dar a honra de falar-lhe, elle estaria em Ver- ! 
sailles, em dia de sessao do Senado. 1 ' ' J 

O imperador foi a Versailles! Nao houve, porem, ! 
sessao; Victor Hugo nao compareceu. j 

No dia seguinte, pelas nove horas da manha, Pe- ; 
dro II foi bater a casa do poeta. j 

Aquellas scenas do offerecimenlo da A^t d'etre | 
(jrand-pcrc, do desenho, das caricias feitas a Jeanne e j 
Georges, sao verdadeiras. j 

Ao erguer-se para sair, o imperador nao pediu j 
jantar nenhum. O que fez e o que ha de mais gentil e | 
mais fidalgo. Com a mao do poeta nas suas, disse; j 

— Agora OS seus escrupulos devem ter desappare- i 
cido; fui eu que vim visital-o. Nao ha mais razao para | 
privar-me de sua visita. Nao quero deixar Paris*sem 
o grande prazer de jantar em sua companhia. Fixe um 
destes dias para vir jantar comniigo no meu hotel on 
onde melhor Ihe convier. 

Victor Hugo, encantado com a cortezia, respon- 
deu: 
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Sire, nesta casa janta-se sempre as oito horas. 
O poeta insistiu depois no convite. Ficon entao as- 

sentado que scria numa terga-feira, dia em que Victor 
Hugo costumava receber amigos a sua mesa. O facto 
de ter side o jantar numa terga-feira, dia de recepgao 
em casa do poeta, mostra que houve combinaQao. 

D. Pedro apresentou-se acompanhado do visconde 
de Bom Retire, como avisara anteriormente ao done da 
casa. Um imperador nao pode apresentar-se sqzinho, 
como um mortal qualquer, num jantar de certa ceri- 
monia. 

A' mesa — varios amigos do escriptor e, entre elles, 
intimissimo Auguste Vacquerie. 

Ao champanhe, Hugo brindou o monarcha. Pedro 
II I'espondeu exaltando o poeta. 

Palestrou-se ate meia-noite. A' meia-noite ceou-se. 
So a uma da madrugada o imperador se retirou para 
o seu hotel. 

Assim e razoavel. Assim deve ser verdadeiro. 
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Os cannaviaes de Fernandas Vieira 

Fernandes Vieira, naquella noite, no seu engenho 
S. Joao, reunia os chefes da revolta. Tinha-os convo- 
cado, um por um, para que ouvissem e resolvessem so- 
l^re aquella trenienda ordem secreta de Telles da Silva, 
o governador portuguez na Bahia, determinando que se 
incendiassem todos os cannaviaes de Pernambuco, para 
que OS hollandezes, desilludidos de resarcir os prejui- 
zos da guerra, abandonassem a capitania conquistada. 

Era para alem dos meados de 1646. Estava-se no 
periodo mais sangrento da restaura^ao pernambucana. 
A guerra contra o dominio flamengo estalara um anno 
antes nos sertoes de Pernambuco e nas capitanias visi- 
nhas, como um desabafo brutal de oppriniidos contra 

oppressores. 
Mas, desta vez, ao cojitrario de quinze annos atras, 

•^0 tempo da invasao neerlandeza, a sorte das armas sor- 
•"la francamente aos brasileiros. 

A victoria estrondosa das Tabocas enfraquecia os 
animos batavos, inflammando os ideaes dos nossos. 

A reconquista dramatica de Casa Forte mais viva- 
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mente ati^ara o valor dos reivindicadores de terra. 
Blaer, o feroz, o flagello dos nacionaes, nao mais mettia 
medp a ninguem; tombara morto por uma descarga em 
caminho de Serinhaem. O sitio de Nazareth.passara a^ 
maos dos brasileiros pela trai^ao do major Hoogstra- 
ten. O forte Mauricio, depois de um cerco de mais de 
tres mezes, tambem caira as armas dos patriotas. Chris- 

■tovao Lins, a frente de sen bando, reconquistara Porto 
Calvo. 

Revezes muito pouco, e, o maior delles, o de Ser- 
rao de Paiva, com os seus navios destruidos pela esqua- 
dra de Lichthard. 

Mas a chamma de independencia ardia no coracao 
de todos OS filhos da terra. Na Parahyba, Cosme da 
Rocha, Francisco Leitao, Rodrigues Vidal, Simao Sca- 
res tinham levantado a resistencia do Arraial de Santo 
Andre, a guiza do Novo Arraial do Bom Jesus, das vi- 
zinhan^as do Recife. 

O dominio da Hollanda em Pernambuco soffria 
golpes profundos. Olinda havia caido a intrepidez de 
Soares Barbosa; na Varzea, os restauradores conquis- 
taram, dia a dia, as posicoes mais estrategicas. 

Podia-se dizer que os flamengos no Recife eraai 
senhores de um presidio. A situa'gao da cidade ia alem 
das for^as humanas. Ninguem podia andar nas ruas 
que nao fosse baleado pelas eniboscadas dos insurgen- 
tes. Um pucaro dagua custava seinpre a vida a quern 
ia buscal-o as fontes. Morria-se de fome e de sede em 
l)lena rua. O cerco dos pernambucanos cada vez mais 
apertava a cidade nuni elo de tormentos. 
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i' ■ ■ 
E era justamente naqiiella occasiao, quando os re- 

vezes e o desanimo abatiaiii as almas hollandezas, que 
estalava nas hostes i'estaurado,ras aquella ordeni secre- 
ta de Telles da Silva, mandando incendiar o cannaviaes 
da capitania! 

, Quero ouvir-vos a um por um, disse Fernandes 
Vieira na larga sala da casa de engenho, illiiminada a 
archotes. Nao quero executar a ordem do governador 
geral sem primeiro saber o que pensaes. 

E, deante do silencio dos chefes, voltou-se para 
a direita, apontando; 

— Vidal de Negreiros, falae! 

A figura morena do guerreiro parahybaiio ergueu- 
se. Achava que se nao devia executar a ordem. Era in- 

sensata. Era ahsurda. A destruigao dos cannaviaes nao 
Prejudicava os usurpadores flamengos que os nao ha- 
viam ])lantado e sim os filhos da terra que os custea- 
'"am, esperando os lucros certos da safra. Queimar os 

cannaviaes era enipobrecer a guerra. 

— E empobrecer a capitania! exclamou fortenien- 
te ^tires Moreno. 

— Ate parece o proposito de anniquiiar-nos! disse 
Gorges Uchoa, exaltadamente. 

Vidal de Negreiros, com a niao espalmada, pcdin 
silencio. E falou: 

■— Nao podemos duvidar, um so instante, das in- 
tencoes de Telles da Silva para comnosco. Sao as mais 
Piiras, as mais sinceras. 

■— Essa ordem faz duvidar dessa sinceridade e 
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dessa pureza, asseverou Cordciro Mendanha, com ar- 
dor. 

Negreiros insistiu: , 

— Nao podemos duvidar, apezar da ordem. 

E, durante algum tempo, so a sua voz resoou na 
larga sala que os archotes iliuminavam. Ninguem, mais 
do que Telles da SUva, era partidario da reconquista 
da terra brasileira assolada pelo dominio batavo. To- 
dos aquelles que estiveram na Bahia, em combinaijoes 
com o governador geral, sabiam disso abertamente. Mes- 
mo contra as ordens da corte portugueza que, por "inte- 
resses politicos, nao se declarava a favor da revoluqao 
restauradora, Telles da Silva, ate com os riscos da cen- 
sura de d. Joao IV, estava, desde o comego, dando oc- 
cultamente a insurreigao tudo que Ihe era possivel dar. 
Devia-se fazer justiga ao governador geral! Aquella 
ordem era absurda, violenta, inopportuna,. contraria aos 
interesses da guerra, mas ninguem podia negar que 
ella fora ditada pelo bom patriotismo do governador. 
Imaginava Telles da Silva que, com a destruigao dos 
cannaviaes pernambucanos, mais promptamente conse- 

guia a retirada dos hollandezes., Era um erro. Que se 
Ihe nao negassem, porem, intuitos sinceros! 

Francisco Beranger, sogro de Fernandes Vieira, 

ergueu-se na austeridade patriarchal das suas barbas 
brancas: 
  Penso que a ordem do governador geral nao 

deve ser executada. 

E, ouvido em silencio pelos guerreiros, falou por 
muito tempo. Qual era o intuito de Telles da Silva? 
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Destruir, nos hollandezes, as esperanqas de resarcir os 
prejuizos da guerra, tirando da futura safra de assu- 
car OS lucros esperados. Essa razao, porem, nao jKidia 
existir. Nao podia existir porque os cannaviaes esta- 
vam, todos elles, nas maos dos pernambucanos. O do- 
iTiinio hollandez actualmente residia na pequena faixa 
de terra da cidade do Recife. O Conselho dos Dezenove 
devia ter absoluta certeza de que as suas armas nao 
niais avangariam um palmo de conquista pelo sertao. 
So os filhos da terra, so elles, os reivindicadores, te- 
riam que perder se se destruissem os cannaviaes, por- 
que so elles esperavam aproveital-os. O momento era 
de absoluta angustia para os flamengos. A desrnoraliza- 
Qao das tropas intrusas era completa. No Recife moi- 
ria-se de sede e fome. As esperancas estavam de todo 
mortas. 

E, com a voz pausada, sonora e firme. 
— Pois no momento em que infligimos ao inimi- 

go as mais duras derrotas, no momento em que a victo 
ria se coloca ao nosso lado, e que vamos destruir aquillo 
que conquistamos, apenas para apagar aos holandezf.s 
uma esperanca que elles nao tem, nem podem ter 
Acho que nao se deve executar a ordem. 

E, com a mesma serenidade e a niesma f irmeza. 

— Teles da Silva esta na Bahia, nos estamos aqui. 
Nos e que sabemos o que se deve fazer. Acredito que, 
se 0 governador geral aqui estivesse, conhecendo como 
nos a situacao, nunca escreveria tal ordem. Destruir 
OS cannaviaes e destruir a nos mesmos, que amanha nao 
teremos de onde resarcir os sacrificios da guerra. 
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Ergueram-se todos, applandindo-o. 

— Nao sera executada a ordem, disse gravemente 
Fernandes Vieira. 

A reuniao desmanchou-se. Os guerreiros e os se- 
nhores de engenho vieram para o grande avarandado, 
onde a brisa da noite soprava levemente. O ceo estava 
limpido e brunido, com todas as estrellas. De alem, dos 
lados do Novo Arraial do Bom Jesus, chegavam apaga- 
damente os sons de uns tiros de fusilaria. Era, de certo, 
alguma escaramuqa dos insurgentes contri os hollan- 
dezes. \ 

Vidal de Negreiros aproximou-se de Fernandes 
Vieira: 

— Acho-vos silencioso, apprehensivo. O chefe aba- 
lou-se com a ordem de Telles da Silva? 

— Profundameiite, respoiideii o outro. Estou a 
pensar o que nao irao dizer os meus inimigos. 

— Por que? 
— Porque nao executo a ordem do governador 

geral. 
— Nao comprehendo. 

— Irao dizer que a nao executo porqye tenho can- 
naviaes. 

— i\Ias a ordem recebeu a repulsa de todos os rei- 
ponsaveis pela guerra. Foram elles que a repelliram. 

— Mas, unicamente sobre mim cairao as culpas. 
A maledicencia visard somente a minha pessoa. 

Os guerreiros e'os senhores de engenho prepara- 
vam-se para partir. 
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— Volta hoje para o Novo Arraial do Bom Jesus? 
Perguntou Vieira a Negreiros. 

— Se vossa merce nao volta e me da hospedagem 
Poi" esta noite, ficarei. 

— Voltaremos amanha ao nascer o dia. 
— Esta bem. 
Minutos depois Fernandes Vieira desapparecia. 
Negreiros ficou sosinho a um canto do avaranda- 

gozando a fresciira da noite e as es'trellas do ceo. 
Muito tempo ali ficou, como num repouso, a espera do 
dono da casa. O cansago rendeu-o: fecharam-se-lhe os 
olhos. 

Mas um clarao rosado, longinquo, foi tingindo 
Pouco a pouco as linhas do horizonte. Elle despertou. 
Eicon de pe, a olhar. O clarao crescia, alastrava-se, 
colorindo o ceo. Era uin incendio, ali perto, devastando 
certamente as mattas dos arredores. 

Vidal sahiu para o terreiro. 

Viam-se, a distancia, as labaredas cada vez mais 
^'tas, lambendo o espago. Que seria aquillo? Alguma 

•''Ortida, alguma escaramuca dcs pernambucanos contra 
" inimigo? 

O vulto de Fernandes Vieira appareceu a dois pas- 
ses. . 

— Vede, chefe! 
•— Estou vendo, respondeu Vieira. 
— E sabeis o que seja? 
— Os meus cannaviaes. Incendiei-os. 
Vidal de Negreiros recuou, atcrrado: 
■— lncendiou-<3s ? 
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— Para que ninguem diga que eu tive interesse 
em nao executar a ordem de Telles da Silva. 

— Mas vossa merce, com isso, perde muito. 
Fernandes Vieira calou-se e, depois^ como se as 

palavras Ihe sahissem mutiladas do fundo dalma: 
— Sim. Uns duzentos mil cruzados. 
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Homens de Liliput 
( 

Naquella obra prima de Swift — Viagens de Gu- 
liver — um simples decreto mandando quebrar os ovos 
pela extremidade mais delgada, desencadeou entre o 
paiz de Blefuscu uma guerra feroz e encarnigada que, 
por longos e longos annos, ensanguentou os dois im- 
perios. 

Um nada. Uma frivolidade. Uma insigiiificanda. 
Mas, numa terra em que a estatura physica dos 

homens nao ia alem de seis pollegadas, so motivos da- 
quella ordem podiatn provocar as catastrophes. 

Ao passar os olhos por aquella gendenga que tive- 
ram o bispo e o deao desta cidade, quasi no fim do 
seculo XVIII, tive a impressao de que, se os nossos 
homens daquella epoca nao eram physicamente de esta- 
tura liliputiana, moralmente, mentalmente, tmham a me- 
dida physica do povo do paiz bisarro de Swift. 

Uma frivolidade, uma insignificancia, um nada. fez 
desabar nesta cidade durante tres annos 1781 a 1783 
— uma barulhada horrivel, em que se mexeu todo o ") 
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ca1)ido, mexeu-se o clero e o vice-rei e a cortc portugue- 

O desembargador Jose Feijo de Mello era de esta- 
tura tao pequena que dava abaixo dos hombros dos 
homens medianos. Como todas as creaturas a quern a 
natureza minguou o tamanho, era nervoso, agodado, 
irritavel, brigao. E ninguera Ihe tocasse na pequene'. 
physica, ninguem fizesse a allusao mais vaga ao sen 
yultosinho de creanqa entanguida. Ameagava, brigava, 
perdia as estribeiras, perdia a compostura. 

Aconteceu que, no doiningo de Ramos de 1781, o 
magistrado, ao terminar a missa na Se, encaminhou-sc, 
como bom catholico, para o altar em que se distribuiam 
as palmas commemorativas do dia em que Jesus entrou 
ruidosamente em Jerusalem. 

A distribuigao era feita pelo bispo. 
Naquelles tempos as palmas eram longas, muito 

longas, tal qual se apanhavam na floresta. 
■ Diz o bispo que, quando viu a sua frente a figura 

pequenina do desembargador, de bragos estendidos, 
quiz dar-lhe uma palma menor. Nao o fez para nao 
parecer uma allusao a sua estatura minguada. Entre- 
gou-lhe a palma que tinha nas maos. D<ra duas ou tres 
vezes mais alta que o magistrado. A egreja estava cheia. 
Nesses dias nao ha meio de conter as inconveniencias 
populares. E, quando o desembargador tao baixinho, 
foi empunhando a palma tao comprida, o povo rompeu 
incontidamente, inesperadamente, numa gargalhada. 

O magistrado era uma pilha, nao se conteve. Agar- 
rou o ramo, quebrou-o brutalmente nos joelhos a ati- 

za e ate a rainha de Portugal. 
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rou-0 aos pes do bispo. E sain immediatamente do tem- 
plo, empinado, rugindo, chispando ameagas. 

Um iiada, uma insignificancia, iim motivo de Li- 
liput. E dahi se desencadeou toda a l)orrasca. 

Na vida das aldeias 'as fogueiras ardem sempre 
porque ha sempre quem as sopre. Em 1781, o Rio de 
Janeiro nao ia alem de uma aldeia. 

E havia gente interessada em que aquella fogueira 
crepitasse com bom fogo e boa lenha. Era o deao da Se, 
o reverendo Pedro Jose Augusto. 

Havia muito tempo que elle trazia o bispo atra- 
vessado na guela. Ainda puro motivo liliputiano: a deao 
cliegara de Lisboa as nove da noite e, mal foi saltando, 
correu a fazenda do bispo, no Rio Comprido, para visi- 
'^al-o; o prelado, ou porque ja estivesse recolhido, ou 
Por outra razao qualquer, mandou-lhe dizer pelo lacaio 
<}Ue estava no banho. No outro dia o bispo vae visitar 

° deao. Eram quatro da tarde. O deao manda dizer ao 
'^ispo que estava a banhar-se. 

Dahi por deante come^ou entre os dois uma guerra 
surda. 

As picardias sao de uma infantilidade de provo- 
0 riso. O deao nunca esta a postos para receber o 

superior nos dias em que este vae a Se. Se.o pre- 
lado vae entrar pela porta da frente, elle corre para p. 
porta da esquina, desculpando-se depois. 

—■ Pensei que vossa reverendissima fosse entrar 
por ali. 

5^0 estalar na egreja o destempero do desembarga- 
Feijo de Mello, o deao saiu pela cidade, a soprar 
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a fogueira do escandalo. Havia sido de proposito, sim! 
Fora calculadamente que o bispo dera a palma compri- 
da ao magistrado, para expol-o ao ridiculo deante do 
povo! 

Nao sei se foi o proprio desembargador a queixar- 
se, o certo e que a noticia do choque entre o juiz 
e o prelado, chegou a Lisboa, aos ouvidos da corte. Nao • 
ha rastro de nenhuma providencia. 

Ao aproximar-se a semana santa do anno seguin- 
te, o deao, naturalmente para evitar que os homens de 
pequena estatura se melindrassem com palmas compi i- 
das, de parceria com o conego Jose de Souza Pizarro e 
o mestre-escola Jose Coelho Peres de Franca, propoz, 
em reuniao do cabido, que os ramos a distribuir no do- 
mingo commemorativo da entrada de Jesus em Jeru- 
salem, fossem pequenos, feitos de pontas de palmas, 
ornados de flores. O cabido concordou. Chamou-se o 
florista e fez-se a encommenda. 

Mas o florista antes de comecar o trabalho foi 
conversar com o bispo. O bispo tinha na guela, atraves- 

sados, 0 banho do deao as quatro da tarde e a desfeita 
do desembargador em plena egreja. 
  Ivfao senhor, nao consinto. As palmas tem de 

ser como eram: compridas, bem compridas. Quem nas- 
ceu mirrado que nao va a egreja recebel-as. 

Era uma creatura de maus figados, o deao. Ao 

saber da reprovacao do bispo, interpella-o, insulta-o, na 
sacristia, deante dos conegos, dos outros padres. O rela- 
torio do vice-rei Luiz de Vasconcellos diz que o. bispo 
supportou com mansidao os insultos. E possivel. 
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Mas 0 bispo era tambem teimoso. Diminuir as pal- 
nias nao diminuia, mas ja que insistiam eni que ellas 
tivessem enfeites, os enfeites nao seriam flores como 
0 deao propuzera. Seriam lacos das folhas das proprias 

palmas. E mais: ellas teriam as pontas prateadas^. E, 
para que se nao dissesse que -e ia sujeitar o cabido a. 
uma despesa maior, elle pagaria do seu bolso as palmas 
«'os enfeites. 

Entre aquelles dois cabe^udos abriu-se um abysmo 
Uais profundo que o que haviam cavado os banhos das 
Hove da noite e das quatro da tarde. 

O deao nao era homem para conter impulses e sof- 
frer, no intimo, effervescencias de rancores. No do- 
niingo de Ramos, bem cedo, la estava elle na Se. Que- 

■ ria ver as taes palmas do bispo. 
— Que bella porcaria! exclamou ao tocal-as. 
E aos conegos, aos padres, e a toda a gente que en- 

trava na sacristia, mostrava-as com grandes gargalha- 
das, amesquinhando-as desenvoltamente. 

— Bella porcaria! bella porcaria! 

Disse a sua missa, 'foi depois ao coro e, a hora 
cni que o bispo ia distribuir os ramos, retirou-se do 

templo com o conego Pizarro, so voltando a tarde, 
quando nao mais havia o que fazer. Uma infracqao 
gravissima dos ■ estatutos. Nos dias em que o prelado 
assiste na Se, nenhum capitular pode faltar as ceremo- 
nias sem licen^a. 

E aquella infraccao tomava um torn de gravidade 
oiaior: era propositada, era acintosa- 

Mas, ao que parecia, o intuito do deao era brigar. 
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O que se passou depois e de iiina inconveniencia e de 
uma grosseria incriveis. 

Na quinta-feira santa, o bispo distribuia a commii- 
nhao ao clero e ao povo. A ceremonia era feita lenta- 
mente. O deao descobriu nos gestos lentos do bispo 
lima offensa a sua pessoa e a sua dignidade. E sem 
receber a hostia, retirou-se do altar e la se foi para a 
sacristia a resinungar e maldizer. 

No dia seguinte era elle quetn cantava no officio 
de trevas. Por pirraga, per Vinganca, poz-se a cantar 
violentamente, apressadamente, desnorteando o coro. 
Duas vezes o bispo advertiu-o com calma. Na terceira 
Ijateu na cadeira, a voz alta; 

— Devagar! 

O deao parou immediatamente o canto, fechou o 
breviario, soprou a tocha que enipunhava e, arrogante- 
mente, desappaTeceu pela porta da sacristia, onde ficou 
a bradar em .torn de insulto. 

Escandalo. A egreja inteira percebeu-o, diz o vice- 

rei no relatorio enviadfi a corte. 
Mas, o que a toda gente causava extranlieza e es- 

panto, era a frouxidao do 1)ispo. Nem unia medida re- 
pressiva, nem uma palavra de censura. Cabido, clero, 
o mundo das beatas, a cidade religiosa, cortavam a pelli^ 
do bispo: — estava com medo do deao. 

Mas, no domingo da Taschoa, quando o.s sinos re- 
picavam lestivos pelos ares, a cidade teve a surpresa 
brutal: — o bispo liavia mandado recolher o deao na 
fortaleza do Castello e o cone^o Pizarro na ilha das 
Cobras. 
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Toda aqnella screnida,de, aquella apparente froa- 
^idao do prelado, eram a calma do forte que sabe a.-> 
^fmas de que dispoe. 

Hoje, se o acontecimento se desse, haveria em todo 
0 Rio um frisson de espanto. Naquella epoca, em que as 

novidades eram raras, a impressao devia ter sido de 
sobresalto. Deis padres presos, em fortalezas, por insu- 
f^ordinacao! 

P6de; nao pode! E' justa a prisao! E a discussao 
estalou no meio catholico e fora delle. Vieram a baiia 
preceitos canonicos, resoluQoes de concilios, tricas dv- 
theologia, o diabo a quatro. 

Podia. O acto do bispo estava dentro das leis eccle 
S'asticas. Os estatutos da egreja, em falta como aquel 
'as, davam-lhe poderes para impor a pena que Ibe pa 

I'ecesse. 

'E o fogareo cresceu, subiu, tomou proporcoes tre 
'iiendas, dias depois, quando 0 deao saiu do xadrez. 

Vinha tinindo de raiva, yinh^i peor que uma feia. 
^•"a um temperamento de arame farpado, o ministn) 
da egreja. 

E berro-u clamorosamente. A violencia que ha\ia 
^offrido era indecorosa para a sua digni^ade e^ para o 
^'reito canonico. Um deao nao podia ser mettido nas 

"lasinorras de uma fortaleza! Ninguem podia ser preso 
seni culpa formada! 

Ah! mas o patife do bispo nao ficai'ia a espalitar 
dentes! la queixar-se as autoridades, a corte, a pro- 

P'^ia rainha, em Eisboa. 
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E, de facto, sem dar satisfaqoes a ninguem, par- 
tiu para o reino. 

As accusagoes que la fez ao prelado, deante da 
corte, sao tremendas. O bispo era um negocista: pro- 
tegia uma fabrica de cera, da qual se fizera socio. Nao 
ia a Se, nao exercia as suas funcqoes de sacerdote: 
vivia na sua fazenda do Rio Comprido, inteiramente 
esquecido dos seus deveres. Primava em ultrajar a di- 
gnidade da magistratura; e la vinha em tintas fortes 
o episodio do domingo de Ramos com o desembargador 
Feijo, num luxo de minucias, para mostrar o proposito 
do bispo em amesquinhar o magistrado. Era um desho- 
nesto: recolhia ao bolso as propinas das religiosas de 
Nossa Senhora da Ajuda, deixando as pobrezinhas em 
penuria. Nao dormia em casa; saia horas altas da noite, 
para repousar em leitos duvidosos. Vivia em scenas 
galantes no meio de saias, em pateos de fazenda, onde 

se cantava e dansava. 

E mais (esta e que foi a accusagao tremenda) : — 
tinha uma "moqa . 

Devia ser um espirito infernal, o deao, na urdidura 

de uma trama accusadora. O bispo viu-se em palpos de 
aranha. Luiz de Vasconcellos, o vice-rei, a quem a corte 
mandou averiguar da queixa, teve, no seu relatorio, ne- 
cessidade de estender-se em quarenta e cinco longos 
paragraphos, para por o bispo a salv.o de penas. 

O relatorio do vice-rei, com a data de 18 de janei' 
ro de 1783, e francamente apaixonado. Sente-se que 
nao vae a missa do deao, preferindo e exaltando a do 
bispo. 
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Destroe uma por uma das accusaQoes. A historia 
dS' Cera — uma infamia, a das propinas das religiosas 
da Ajuda — uma mentira. Quanto ao caso do bispo 
nao apparecer na Se — invencianice pura. De facto 
inorava fora da cidade a conselhos medicos, mas nao 
descurava dos seus deveres. 

Affir.mar-se que elle, as vezes, nao dormia em casa 
e que saia furtivamente para leitos estranhos uma 
calumnia. De facto, certa vez, saira de noite para dor 
mir em outra casa, mas na casa de sua velha mae agoni 
zante. 

As scenas galantes no meio de saias, em pateos 
de fazenda — infamia das mais baixas. O que houve 
e innocentissimo; na quinta Sant'Anna, onde convales 
^ia a mae do prelado, uma senhora da mais alta socie 
<iade e da mais pura reputagao — D. Rosa, mulher do 

ajudante das ordens Camillo Maria Tonelet, cxe 
cutou, ao cravo, trechos de musica e cantou. Mas nem 
o bispo estava presente. 

Quanto ao episodio do desembargador Feijo (o vi 
<^e-rei e francamente apaixonado) nada havia de anor 
^al; 0 magistrado de facto'quebrara a palma na egreja, 
'^as nunca por despeito ao bispo, mas porque Ihe era 
^ais commodo transportal-a em pedaqos para casa. 

Na explica^ao da "moca", Luiz de Vasconcellos 
■detem-se em tres capitulos. "Esta materia e tao deli- 
cada, diz, para ficar ainda em duvida, que, posto que 

a nao tivesse, me nao pareceu justo deixar de ouvir 
as mesmas pessoas que o deao aponta, debaixo do pos- 
sivel segredo que v. ex. (o ministro) recommenda.". 
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A "moca" era uma sobrinha do bispo. E so com 
muito boa vontade se podia chamal-a de moqa. Tinha 
ja (^uarenta c dois annos dc cdadc c cia uma scnbora 
da "maior decencia", pobre, sem arrimo, que vivia na 
companhia da mae do preladw. 

Ao que parece o relatorio do vice-rei salvou o bis- 
po. Nada mais encontrei a respeito do caso. 

O deao, que era portuguez, esse ficou em Lisboa, 
a roer o seu odio, o seu caso, caso que, por infelici- 
dade, chegou ate nos, para mostrar que, naquelle tem- 
po, havia homens physicamente grandes, mas que, no 
fundo, eram pequeninos como a gente de Liliput. 
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O delator da Conjuragao 

• Quando Joaquim Silverio dos Reis, na Cachoeira 
do Campo, a 15 de marco de 1789, entrou no casarao 
em que morava o visconde de Barbacena, para denun 
ciar a conspira^ao mineira, tinha apenas uma finali a 
de — livrar os costados da cadeia ou a cabeca da forca. 

Contratador fraudulento da arremataqao dos direi 
tos de entrada na capitania de Minas, ou porque o ne 
gocio fosse mao ou porque nao tivesse geito ° 
negocio, em 1789 estava elle alcangado com a Real ^ 
zenda em quasi duas centenas de contos de reis, com o 
processo as costas e ja com a intima^ao para entrar 
com o dinheiro. Ou pagava (e isso era impossivel) ou 
a desgra^a Ihe desabaria sobre a vida: se escapasse da 
forca nao escaparia da Costa d'Africa. 

Ao entrar no palacio do governador ia como esses 
desesperados qtie, entre duas soluQoes funestas,^encon- 

# tram uma terceira salvadora. A terceira soluqao era, 
para elle, o perdao da divida. 

Nao foi a alma traidora de Judas que o levou a 
delatar a canjuraQao. Nao foi a ambicao de urn premio 
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que o fez contar o que sabia. Foi o instincto de conser- 
vaqao. 

Quando chegou a presenca de Bafbacena tinha 
lutna inten^ao unica — salvar-se da morte ou do de- 
gredo africano que era quasi a mesma cousa. 

E poucos OS delatores com a infelicidade de Joa- 
quini Silverio. Soffreu as injusticas da opiniao puibli- 
ca, como soffreu as ingratidoes da rainha a quem ser- 
viu. 

A opiniao publica, per deficiencia de conhecimen- 
•to dos factos, vestiu-lhe a roupeta negra de traidor, 
quando elle foi apenas um delator. Odiou-o, repelliu-o, 
malquistou-o, fel-o andar por Seca e Meca, as humi- 
Ihagoes mais tristes. E para completar a obra, entre- 
guou-o a historia coberto de lama. 

A rainha, ou melhor, a corte de D. Maria I, so 
tarde e muito tarde Ihe pagou o servico da dela^ao. 

Desde as primeiros dias da suffocaQao da Inconfi- 
dencia que se ouve a voz de Joaquim Silverio pedinido, 
rogando, supplicando ao vice-rei no Brasil e a corte 
em Portugal, que meqam o valor do seu servico. E' o 
clamor ancioso do desesperado que sabe que morrera 
se Ihe nao derem a merce. E, dia a dia, essa voz se 
vae tornando mais alta, mais supplice, mais commove- 
dora. Nao e um premio que pede, e o perdao para a 
sua divida. E' a vida emfim. 

Mas OS contratempos abafam-lhe todos os clamo- 
res. O vice-rei nao Ihe ouve a voz, a rainha esta mais ♦ 
surda que um penedo. 

Faz-se a devassa, os conspiradores sao recolhidos 
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as masmorras, constatam-se um por um os artigos de 
sua denuncia. 

Mas o reconhecimento da corte naoi vem, nao 
vem a suspirada merce da rainha. 

Passam-se quasi tres annos, conclue-se o processo, 
lavra-se a sentenga. Tiradentes sobe a forca, os outros 
conjurados seguem para o degredo, e elle pedindo, in- 
"sistindo, com a tragica desesperagao de quern sente a 
morte deante dos olhos. 

O governo, em vez de Ihe mandar um consolo, uma 
prova qualquer do seu reconhecimento, continua a agir, 
^ perseguil-o, a processal-o, como a uma creatura vul- 
gar que nenhum servigo tiyesse feito em prol do thro- 
'^o. Os seus bens sao sequestrados, a sua prisao e de- 

cretada, constrangem-no a entrar para a cadeia. 

So em outubro de 1794, dous annos depois de con- 
^ cluido o processo da Inconfidencia e de Tiradentes su- 

ao patibulo, e que a soberana portugueza, pela pri- 
'Heira vez, ouve a sua voz. 

Assim mesmo porque teve elle a felicidade de com- 
niover o vice-rei do Brasil, o conde de Rezende. A cor- 

^cspondencia do vice-rei, pugnando pelos direitos do 
delator, tern a data de 2 de maio de 1794. E uma j>agi- 
'la forte, feita de proposito para abalar uma corte. 

Nostra que Joaquim Silverio foi o "primeiro denun- 
,, ciante da conjuracao de Minas", que se conduziu na- 

•iuella gravissima e arriscada conjectura com uma fide- 
'idade propria,de vassalo de S. M. Fidelissima . Foi elle 
que, "apezar do imminente risco de sua vida, dos pre- 

juizos de sua casa, e ate da separa?ao de sua familia. 

Biblioteca Publtca Benedito Leite 



102 
Viriato Correa 

foi comraunicar ao visconde de Barbacena "os pianos 
da conspiraqao", as perversas e abominaveis maximas 
dos conjurados que, com o seu illimitado desaccordo. 
nao so difundiam as suas erradissimas ideas naquella 
capitania, mas ate pretenderam infeccionar esta, a do 
Rio". 

E fallando com a mais limpida clareza diz que Joa- 
quim Silverio "justamente capacitado de ser relevante 
o servico que fez a Sua Majestade" se corisidera "di- 
gno de ir a sua real presen^a (a de D. Maria I) ainda 
mais para conseguir tao grande honra, do que para 
supplicar a mesma Senhora o premio, que por esta 
accao, elle pudesse merecer da sua real e inimitavel 
grandeza". 

E conclue affirmando que ha na populaqao um 
"reparo geral em se conservar nesta cidade como preso 
um homem que, pelas suas attendiveis e louvaveis qua- 
lidades, se tem feito digno das maiores distincgoes". 

A recommendacao do conde de Rezende surte ef- 
feito. A 4 de outubro do mesmo anno, a rainha, em 
consideragao "aos distinctos serviqos" e a exemplar 

lealdade de Joaquim Silverio, mimoseia-o com o habito 
da ordem de Christo, com 200$000 de tenga, pagos effe- 
ctivamente. 

Mas nao e isso que elle quer. O que quer e o per- 
dao da divida, e livrar os costados do degredo africano 
ou a cabeQa da corda da forca. 

Em 14 do mesmo mez e do mesmo anno respira 
a vontade i— consegue finalmente a graqa almejada. O 
decreto manda levantar o sequestro e entregar-lhe "os 
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^ns apprehendidos pela real fazenda pelo alcance de 
167:5S3$770". 

Isso "como testemunho da real approvagao pelo 
e louvavel comportamento com que tern honrado o 

riome Portuguez". 

Era de facto a vida que a rainha Ihe restitiiia nas 
Hnhas rapidas do decreto. Mas nao era tudo. Penosa 
como a Costa d'Africa de que elle.tanto procurou livrar- 

sentia, em derredor do seu nome, a repiilsa viva dos 
liomens no Brasil. 

E o desgragado imagitioii que um titulo de nObreza 
podia influir no coracao dos homens e acobertal-o do 
despreso. Pede a graga a soberana. Ella fal-o fidalgo 

sua casa a 20 de dezembro do anno em que Ihe per- 
•ioou a divida. 

De nada serve o titulo. Antes tivesse ido arreben- 
ao sol da Africa, antes tivesse perdido a cabega no 

de uma forca, pela culpa da divida. 
Quem 0 via — virava-lhe as costa, onde chegava — 

todo o mundo fugia. 

Nao pode mais pisar em Minas, nao pode morar 
'''0 Rio. J) la se foi para <j Maranhao e, assim mesmo, 
lue vida a que la teve! — odiado, humilhado, repellido 
como um cao leproso a que toda gente afugenta a pe- 
dradas. 
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Ha no folk-lore indiano uma lenda offuscadora: 
Uiin poeta faminto estava uma vez a escrever um 
iTia quando a morte o colheu, arrebatando-o para o eo. 
A vida do desgracado mudou inteiramente. Em vez 
da amargura da terra, de desprezo dos homens, da luta, 
da fome, abriu-se-lhe deante dos olhos o esplendor ma 
ravilhoso das delicias paradisiacas. Era so estender ah 
maos — tinha profusas e inexgotaveis as mais^ raras 
gramas celestes. E elle gozou, gozou, num enthusiasmo, 
num enlevo, num transporte. Um dia, porem, (ninguem 
o pouide deter) quiz voltar a terra. 

— Que vaes la fazer? perguntaram-lhe. 
— Vou concluir o meu poema. 
O conto e uma synthese subtil, delicadissima, da 

alma dos artistas. A obra acima de tudo. Aquelle des- 
gracado que vivia a morrer de fome na terra e agora, 
no Ceo, gozava deleites nunca imaginados, nao vacilla 
em abandonar tudo e a terra voltar de novo para, ao 
trio, a fome, a miseria, concluir o seu poema! 

A, lenda e velha, velhissima. Mas, nos tempos mo- 
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demos, apezjir de scr outra a. fci^ao da vida a fei^ao 
pratica, ella tern um cheiro admiravel de actualidade. 
O poeta de hoje e a mesma creatura dos tempos lenda-"~ 
rios troca ainda os gozos paradisiacos pela realizacao 
da obra. 

A ijoesia, como qualquer outra arte, e um fadario 
como outro qualquer. Mas nao ha ninguem satisfeito 
com 0 seu fado, nao ha ninguem que o nao trocaria por 
outro mais risonho. Mas deni aos poetas, aos de indole, 
aos de raqa, aos verdadeiros, toda a riqueza do mundo 
para que nunca mais pensem na gloria, que recusarao 
sem vacillar. 

Embora nao parega verdade, os poetas de hoje 
sao as mesmas creaturas incorrigiveis de antigamente. 

Se sao sentimentaes, haja o que houver, sejam feli- 
zes ou desgragados, vivam na opulencia ou na miseria, 
tem que chorar, tan que atravessar a existencia mo- 
Ihando as estrophes em lagrimas e lamurias penalisa- 
doras. 

Se sao ferinos, se sao satiricos, mesmo morrendo 
a fome, mesmo contra o rei, mesmo contra Deus, sa- 
bendo mesmo que vao soffrer, sacrificando ate amigos 
sihceros e amisades puras, nao resistem a tentaqao da 
pilheria contundente e do estro navalhante. 

Devia ter sido um poeta de raqa, o incorrigivel 
poeta satirico Manoel Pessoa da Silva que, na noite de 
2 de Julho de 1846, produziu aquelle formidavel escaa- 
dalo no theatro S. Joao, da Bahia. 

Antes de dar o tal passo desastrado devia ter cal- 
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culado uma por uma as consequencias desagradaveis 
que soffreria. Amigos, certamente procuraram desviai- 
Ihe OS impulses, mostrando-lhe as perseguiQoes infalli- 
veis que soffreria, a infallivel sova de pao a que ia su- 
jeitar o costado. Nada o demoveu. As estrophes malfa- 
dadas tinham-lhe vindo a inspiragao e havia de recital- 
3-s, offendesse a quern offendesse, succedesse o que 
succedesse, mesmo que ficasse com os ossos moidos de 
pancada, mesmo que recebesse pela proa uma carga 
niortal de chumbo. 

O episodio e de uma intrepidez que se aproxima 
da loucura. So mesmo a cabeca desvairada de um poeta, 
Sob 0 ferrete irremediavel do destino, seria capaz de 
conceber e realizar audacia tao impertinente. 

Naquelle dia a Bahia festejava a grande data da 
victoria decisiva dos seus exercitos independentes. Es- 
tava toda a cidade resoante de pompa civica. A noite 
haveria no theatro S. Joao um espectaculo de gala, 
com a presenga do General Andrea, o presidente da 

provincia. 

O General Francisco Jose de Souza Soares Andrea 
^ um dos vultos interess'antes do nosso exercito pelo 
valor, pela excentricidade dos gestos, pelo humor ex- 
centrico e pela violencia atterradora dos actos. Era uma 

envergadura .inteirica de despota. So sabia corrigir pela 
violencia, pela tyrannia. 

A vida dos homens desde que fosse uma vida in- 
subordinada e revolucionaria, nao tinha para elle im- 
Portancia alguma. Mandava-a liquidar com a despre- 
occupagao com que fumava um cigarro. Ou porque 
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de facto tivesse valor, ou porque a sua eiiergia sinistia 
fosse necessaria naquellas epocas convulsionadas, o cer- 
to e que os services militares de Soares Andrea foraui 
com frequencia utilisados por Pedro I, na RegeiiCia 
que a principio os desprezou e nos comegos do Segundo 
Imperio. E foi justamente na Regencia que o seu nome 
troou pelo paiz num clamor de maldigao. A maneira 
brutal com que agiu na rebelliao da Cahanada, no Para, 

Naquelle anno de 1846, estava o General Andrea 
presidindo a Bahia, ao servico da politica dominadora 
na adolescencia de Pedro II. 

Com aquella fama atemorisante, era natural que 
a terra bahiana o trouxesse atravessado a garganta. 
Mas ninguem era louco para acirrar a fera, 

O espectaculo comeqou com todo o apparato de 
festa patriotica. O theatro, engalanado, nao tem um 
logar vasio. Ao apparecer Soares Andrea na tribuna 
governamental, rompe a musica, sobe o panno e, dean- 

te da effigie do segundo Imperador, canta-se, de pe, 
0 Hymno Nacional. 

Mai vao terminando as ultimas estrophes e os ul- 
timos acordes, ouve-se uma voz gritar bem perto da 
tribuna do presidente. 

— Pego a palavra! 

Era o poeta Manoel Pessoa da Silva. A cidade 
conhecia-o pelas suas satiras, pelos seus versos que 
sempre queimavam como ferro em brasa. E la de cima, 
do peitoril do camarote, a sua voz reboou pela sala: 

deu-lhe uma fama de espantalho. 
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Mote: 
Nunca mais o despotismo 
Regera nossas acQoes, 
Com tyrannos nao combinam 
Brasileiros coragoes. 

Era uma das quadras da letra do hymno que se 
havia acabado de cantar. 

Silencio completo. O poeta continua: 
Glosa: 

Pela marcha Hsongeira 
Que leva o genero humane 
Hoje tentar ser tyranno 
E' inaudita cegueira. 

Ver-se-a frustado o que queira 
Renovar o terrorismo; 
Uma vez com heroismo 
Conquistada a liberdade 
Reger, dominar nao ha de 
Nunca mais o despotisnw. 

A allusao era clarisslma. Os versos iam directa- 
'nente ao General Andrea. E o diabo do poeta que nao 
tirava os olhos do General, como que a arremessar-lhe 
uma por uma as rimas, uma por uma as allusoes. 

E a voz, cada vez mais alta, cada vez mais inflam- 
^lada, resoava pelo theatro inteiro: 

Erra o que, amamentado 
Por leite do captiveiro, 
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Queira o Povo Brasileiro 
Dominar pelo passado. 
Vae caminho desviado 
Nutrindo taes inten(;oes, 
Varie de opinioes, 
Pense melhor e conclua 
Que nunca vontade sua 
Regerd nossas acgdes. 

Na platea havia uni sussurro de inquietagao. Os 
homens, as senhoras mexiam-se como sob a anieaca de 
uma tempestade que ia explodir. Estaria doido o Ma- 
noel Pessoa! Na tribuna presidencial os officiaes ti- 
nham-se erguido numa surpreza, estarrecidos. 

E agora, com os olhos bem fixos no General An- 
drea, cara a cara, como num desafio, o poeta clamava: 

Um rumor abafado correu de ponta a ponta da 
platea. Os coraqoes como que pararam dentro dos pei- 
tos. O General era portuguez; fizera-se brasileiro com 
a Independencia. 

Que corresse um homem la em cima e arrolhasse 
a bocca do Manoel Pessoa! 

Escoria da humanidade. 
Que seu bergo renegou. 
Noutra terra nunca amou 
Lealmente a Liberdade. 
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E o Manoel Pessoa ardente, triuniphante, prose- 
guia, mais alto, erguendo a voz: 

Porem, calcal-a nao ha de 
Nos que della heroes se assignam; 
Entre si elles se ensinam 
De gozal-a eterno jits; 
Sao filhos da Santa Cruz 
Com tyrannos nao combinam. 

Ouviu-se na tribuna presidencial uma agitagao de 
palavras. Era o filho do General, seu ajudante de or- 
^ens, em gestos assomados, resmungando, protestando. 
A platea erguia-se, rumurosa, assustada. 

Mas nao havia ninguem para calar o maluco da- 
quelle poeta! 

E o maluco do poeta, ufano, muito concho do seu 
P'''p6l, glorioso, impavido, continuou: 

Este, que heroicos Bahianos 
Memoram tao nobre feito, 
Seja proficuo preceito 
A' correcQao dos tyrannos. 

O theatro inteiro tremeu; o filho do presidente, 
na propria tribuna do pae, agitava ameacadoramente 
um chicote. 

Escarmente-os para que, insanos, 
Nax) manchem nossos brazoes. 

recitava o poeta, fogosamente. 
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Ninguem mais ouvia os versos. A inquieta^ao vi- 

brava nos olhares. O filho do General havia sahido 
impetuosamente da tribuna, agitando o vergalho. 

So o Manoel Pessoa nao se alterava. A sua voz 
era mais clara, mais limpida, mais reboante; 

E estava ainda de brace no ar, quando a verga^- 
tada Ihe golpeou o rosto. 

De ponta a ponta a sala estrugiu num protesto. Na 
platea, nos camarotes, nos corredores, bengalas agita- 
ram-se ameaqadoras. 

— Nao pode! 
— Nao pode! 
— Covarde! 

O barulho crescia; o rolo estoirava aqui, ali. O 
General Andrea ergueu-se da sua cadeira. Vein ate o 
camarote, segurou o filho pelo bra(;o e levou-o para a 
tribuna. 

E depois voltando-se ao seu ajudante de ordens: 
  Mande comegar o espectaculo. 

Quando o espectaculo comeqou tudo havia voltado 
a calma. 

So o rosto do Manoel Pessoa estava em brazas. 
Mais tarde voltava elle para casa, cercado de ami- 

gos. As chicotadas ardiam-lhe, faziam-no soffrer. Mas 

Vejam nelle seus Mandoes 
Que, livres em peitos bravos, 
Jamais podem ser escravos 
Brasileiros coragdes. 
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que diabo! um poeta nao deixa nunca de realizar o fata- 
lismo dos seus impulses. 

Podia ter evitado, podia. Mas a dor das vergasta- 
das era menor que a satisfagao que levava n'alma de 
ter cumprido aquillo a que elle chamava o seu dever. 

Esses poetas, esses poetas, sao uns eternos poetas. 
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A meninice de Pedro II 

Das creangas do seu tempo, Pedro 11 foi uma das 
que menos brincaram. A sua meninice arrastou-se num 

^mbiente de austeridade as vezes excessiva, na atmoa 
Phera amargurada que os vendavaes da Regencia an 
nuviavam. 

Depois do 7 de abril, com a retirada de Pedro I e 
da segunda imperatriz, o velho paQO da Boa Vista del 

de ser urn tecto alegre, para transformar-se num 
casarao bocejante onde todos bocejavam. 

Ouando uma creanca e cercada de niuitos cuidados 
^ica sisuda ou malcreada. Pedro 11 ficou sisudo. Desde 

seus primeiros dias o pde entregou-o ao carinho ma 
ternal de d. Marianna Carlota Verne de Abreu, senho- 

de altas virtudes por quem o primeiro impefadoi 
t^inha um respeito enternecedor. Dona Mariarma, sen- 
^indo o peso da responsabilidade, excedeu-se ^ cuida- 
^03 e mais solicitude teve, depois da Abdicagao, quan- 

go o imperial menino, ja orphao de mae, foi surpre- 
hendido com a ausencia do pae e da madrasta carinhosa, 
ntima quadra de perturbagoes politicas, em aue a Quinta 
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de S. Christovao era as vezes abalada pelos pampeiros 
partidarios que zoavam nas ruas. 

O ambiente de apprehensoes que as Rusgas crea- 
ram, os excessos de vigilancia que as incertezas politicas 
fizeram com que se cercasse o imperador menino, tira- 
ram da meninice de Pedro II todas as expressoes de 
estouvamento e de alegria ingenua que sac o encanto 

das edades infantis. 
Percorrendo-se as chronicas intimas da vida da- 

quella quadra. no palado da Boa Vista, ve-se quanto 
foi monotona e arrastada a primeira edade de Pedro II. 

Sua Majestade quasi nao brincou. Quando peque- 
nino, as suas companheiras de folguedos eram as suas 
irmas, as princezas d. Francisca e d. Januaria. 

Eram, porem, uns brincos enfadonhos. D. Fran- 
cisca arranjava uma saia preta, muito comprida para 
fingir de padre. D. Pedro e sua irma Januaria serviam 

de acolytos. Simulavam as cerimonias da missa, das 
procissoes, dos baptizados e outros ritos religiosos. 

Quando d. Pedro foi crescendo, d. Marianna com- 
prehendeu que o menino tinha necessidade de recrear-se 
mais expansivamente. Chamou para as alamedas da Boa 
Vista' OS meninos que Ihe pareceram mais dignos de 
brincar com o imperador. Eram elles Joao e Luiz, filhos 
de Luiz Pereira do Couto Ferrer, desembargador ag- 
gravista da Casa de Supplicacao e vizinho de d. Ma- 
rianna no Engenho Novo, o depois poeta Francisco 
Octaviano e d. Jose de Assis Mascarenhas, filho do 
marquez de S. Joao da Palma. Todos excellentes cama- 
radas, com excep?ao de D. Jose que, por exceder-se em 
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confianca e inconveniencias, foi diplomaticamente, por 
Marianna, retirado da imperial companhia. 

Que recreaQoes tinham elles? O que mais divertia 
Pedro era "brincar" de soldado. 

Mas, tao pouca gente, nao podia formar os pelo- 
marciaes. Chamavam-se entao para o palacio, en- 

outros meninos, os filhos do ministro Aureliano de 
^Oiuza Coutinho e de Candido Jose de Araujo Vianna, 
professor do monarcha. 

Eram esses os melhores dias de d. Pedro. As som- 
^•"as da quinta enchiam-se de alaridos, de gargalhadas, 

sons de cornetas e rufos de tambores. Era, quasi 
sernpre aos domingos, na folga das liQoes, o "brinque- 

dos soldados. 

Em 1837 (D. Pedro ia completar os seus doze an- 
0 deputado Raphael de Carvalho clamava contra 

falta de divertimentos aos nossos prindpes. E dizia; 
Os divertimentos que fazem parte de uma boa edu- 

sao tao escassos para as pessoas imperiaes que 
nao pode passar em silencio tao grande falta. O tan- 

onde navega um bote e o jogo de cavallinhos eis 
^ ^ue se reduzem os divertimentos de exercicio; o jogo 

cartas e o theatrinho sao os de entendimento". 

Quanto ao theatrinho, Raphael de Carvalho faz 
^^ras objec(;6es. Uma dellas e a respeito do panno de 

e outra sobre a lingua, a franceza, que os princi- 
P^s usavam em scena, quando declamavam. 

Sobre o panno de boca da-nos elle uma descripgao 
'^inuciosa. O painel representa o Brasil nos seus tres 
®stados de categoria. Era um porto esta ancorado um 

Biblioteca Publtca Benedito Leite 



118 "VlRIATO CORRSA 

navio com tres mastros muito conipridos e sem ban- 
deira; na praia, a urn lado, uns homens vestidos affonsi- 
namente, a levantar uma immensa cruz; ao longo da 
praia — indigenas, trajados marcialmente, assentados 
sobre montes de bananas, cajus e ananazes, de costas 
viradas para os frutos e, de tal maneira indolentes e 
com ar de tao estupida indifferenga que parece "que 
elles nao partilham a natureza humana"; urn an jo alado 
tem na mao esquerda uma bandeira do Reino Unido e 
na direita a bandeira imperial. O escriptor acha tudo 
isso desharmonico e feio. 

Os seus clamores nao attingem unicamente o thea- 
tre. 

"O imperador, continiia, tem o seu jardinzinho, 
onde se distrae algumas vezes plantando flores; se, pelo 
que vi, tenho de julgar da assiduidade, ella e muito es- 
cassa. A princeza imperial nao tem um jardim seu, 
e nem a princeza d. Francisca, existindo naquelle paqo 
um so jardim muito pequeno, mal collocado e muito 
pobre. A administragao nao devia ter sido tao negli- 
o-ente a este respeito; nao ha um palacio, dos imperiaes, 
que tenha um jardim!" 

Nao tendo jardim para lidar com as flores, as prui- 
cezas divertiam-se na cozinha. D. Januaria e d. Fran- 
cisca, pelo que nos informa Raffard, eram perdidas pe- 
los bons petiscos por ellas mesmas cozinhados. Um tal 
Cesario matutinamente Ihes trazia um pedago de earns 
fresca, escolhida, um lombo especial para que "brin- 
cassem" de cozinheiras. Um dia, o imperador menino, 
estranhando que dlas, na mesa, a hora das refei^ocs. 
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nao tivessem appetite, poz-se de espreita e descobriu 
^ maroteira. Dahi por deante exigiu a sua parte nos 
<3uitutes. 

Pedro I, com aquella franqueza de mal educado, 
costumava affirmar que o seu filho havia de ser urn 
homem de saber e nao urn ignorantao como elle e como 
0 seu irmao Miguel. 

De facto, desde os primeiros tempos, Pedro II se 
"lostrou uma creanca estudiosa. Aos sete annos de eda- 

produz desenhos razoaveis e, um delles, o da ilha 
'las Cobras, vista do pago da cidade. 

Antes de completar seis annos de vida, comegou a 
cstudar primeiras letras; no dia 3 de novembro de 
^831 da a sua primeira licao de geographia. Em 1837. 

f^onforme a informa^ao do marquez de Itanhaem, co- 
a estudar latim, faz correntemente as operagoes 

srithmeticas de inteiros, fracgoes e complexos; le, fala 
^ escreve razoavelmente o francez e tern uma queda 

^ccentuada pelos estudos de historia. 
Antes disso, em 1835, aos dez annos incompletes, 

conhece ja os rudimentos de inglez; esta familiarizadc 
com o globo terrestre; diz de cor as capitaes e os acci- 

•icntes physicos mais importantes; nao vae rnal na dan- 
le musica com perfeicao, "cambiando muito bem 

maos no piano", e esta adeantadissimo no desenho. 
^Vquelle mesmo anno comega os exercicios de equi- 

No anno seguinte, pelas infonnagoes de Boiret, o 
Qienino imperador ja decora trechos escolhidos do fran- 
'^cz, sabe a carta da America e da Europa e vae passar 

^3Qao, 
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a da Asia e, pelo testemunho de Mazzoti, seu professor' 
de musica, "ja tira as por si . 

Mais tarde estuda esgrinta com o coronel Luiz Al- 
ves de Lima, que foi o duque de Caxias. 

Poucas crean^as tiveram, nos estudos, a appHcaqao 

de Pedro II. Mai deixava os poucos divertimentos no 
parque da quinta, agarrava-se aos livros. Muitas vezes, 
alta noite, conta Joaquim Pinto Campos, o piedoso frei 
Pedro de Santa Marianna, ia ao quarto da imperial 
creanga pedir-lhe que fechasse os livros e fosse para a 
cama, dormir. E em algumas occasioes, voltando meia 
hora depois encontrava o menino, de novo com o quarto 
illuminado, de novo sobre os livros. 

Ou porque nao Ihe dessem brinquedos ou porquc 
nao tivesse gosto para brincar, o maior divertimento 
de d. Pedro, na meninice, eram os estudos. 

Foi sempre iima creanca docil, pacata, extremosa 
e de costumes exemplares. Aquellas virtudes de bon- 
dade que foram as suas virtudes maiores de monarch'^.' 
revelou-as desde pequenino. Ainda de calqas curtas, na 

sua extrema infancia, quando saia a passeio, fazia ques', 
tao que Ihe dessem muito dinheiro em moedas de prata^ 
Ao voltar trazia sempre os bolsinhos vasios. O dinheir*^ 
distribuia-o todo aos soldados e aos pobres, pelas ruaS' 

Nunca Ihe sobrava um vintem da mesada de doz^ 
mil reis que recebia, em creanqa, do Thesouro da Cas^ 
Imperial. 

Pedro I tinha razao. O seu filho nao se pareceii 
nam com o pae, nem com o tio D. Miguel. 
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A princeza tabajara 

Mais cedo que nos outros dias de sacrificios dc 
prisioneiros as trompas e os tambores de festa tocavain 
'^aquella manha na aldeia dos tabajaras. 

Arcoverde tinha pressa em liquidar aquillo- Na 
'Vespera a sua filEa^, a f ormosa princeza que veiu depois 
^ chamar-se Maria do Espirito Santo, atirara-se-lhe ao 
Pescoco, pedindo-lhe que poupasse a vida a Jeronymo 

Albuquerqiie que, la no terreiro da taba, amairado 
^ntre dois mouroes, esperava a morte. 

O velho cacique dos tabajaras tinha o rosto sul 
de desgostos. Nunca ,lhe passara pela cabeqa que 

^ sua filha, o sangue do seu sangue, de uni momento 
P^ra 0 outro, ficasse assim ferida de amor por aquelle 

tranco, a quem elle e toda a tribu do seu mando jura 
•"am um odio implacavel. Nunca! 

Ajbistoria-daquelle amor da filha de Arcoverde era 
historia dos primdros'tos da terra pernambucana. 

Occupando a orla de mar que ia das collinas de Marim 
P^ra 0 norte, os tabajaras viram um dia, inesperada- 

^ente, velas brancas, mastros e gente desconhecida a 
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beira da praia. Era a expediqao de Duarte Coellio que 
chcgava para conquistar a terra. E foi conquistandO"a 
ostensivamente, a espalhar-se pela collina acima, pelos 

valles, por toda a parte, num ruido de annas, cavallos, 
mulheres e bagagens. A alma gentia sentiu-se subita- 
mente abalada. Aquella gerite entrava como se aquelles 
idominios tivessem sido sempre seus. Aldeias que exis- 
tiam nos arredores foram desalojadas, indios que vi- 
viam nas vizinhancas fugiram, afastados pelo rumor da 
invasao. Arcoverde convocou na sua taba uma assem- 

blea de guerreiros. Era necessario repellir aquelles in- 
trusos que, de um dia para o outro, se apoderavam da 
terra nativa, terra sagrada em que seus paes nasceram 
e em que elle tinha visto nascer os filhos, terra que 
sempre fora dos seus e delle na plenitude de sua graii- 
deza e na belleza maravilhosa de sua fartura. Accen- 
deu-se a guerra. E, durante os dias ferozes de cerco 
ern que levara a sua gente a combater os brancos, o 
branco mais ousado e mais valente era justamente 
aquelle que os companheiros chamavam JeronymO. O 
seu cuidado maior, durante a guerra, foi feril-o ou ma- 
tal-o. E, depois de muitos dias, conseguiu finalmentc 
varar-lhe um olho com uma flexada e prendel-o. Um 
inimigo daquella ordem trazia-se a aldeia para se Ihe 

' dar a morte cerinioniosa dos ritos indigenas. Trouxe-o. 
E, como se tratasse de um dos principaes dos brancos, 
quiz dar-lhe as honras que Ihe cabiam nos preparatives 

' . da morte. Escolheu entre as raparigas da taba a sua 
propria filha, a linda Espirito Santo, entregando, aos 
seus cuidados''de~vIf^m, o guerreiro inimigo que em 
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breve, aos olhos de toda a tribu. scria festivamentc 
JWorto. 

Nunca Ihe passara pelo pensamento que aquillo 
teria de acabar daquella nianeira. A moQa, naquelles 

Poucos dias que estivera ao lado de Jeronymo, apaixo- 
fiara-se por elle e, na vespera, entrara-lhe na oca, ati- 
i"ara-se-lhe ao pescoco, pedindo, banhada em lagrimas, 
^ue poupasse a vida do guerreiro portuguez. 

Era precise acabar com aquillo immediatamente. 
Tinha receio que a filha voltasse a fazer-lhe o pedido 

vespera, apezar da dureza com que a puzera para 
longe de sens braqos. 

E elle mesmo, levando a trompa aos labios, so- 
prou-a chamando a ta^a inteira ao terreiro do sacri- 
^icio. De toda parte surgiram mulberes cantando e dan- 
sando aos rufos de tambores. 

Jeronymo de Albuquerque, amarrado entre os 
iiouroes, o pescogo preso em cordas, esperava de cabe- 
?a baixa, tranquillo. O terreiro encheu-se de uma mul- 

tidao ruidosa. As mulheres correram a cantar e dansar 
roda do prisioneiro, celebrando o valor da tribu, 

a firmeza do bra^o de Arcoverde que, com uma flexada, 
'he varara o olho, prendendo-o, para, trazel-o a pompa 

■daquella festa sinistra. Velhas andam-lhe em torno in- 
JUriando-o com esgares e palavras. 

La adeante ardem os tiroes da fogueira em que 
® prisioneiro vae ser assado para ser comido por toda 
aquella multidao. 

Arcoverde leva de novo a busina a boca e sopra. 
Um bando de raparigas e moQos parte em rumo ia 
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oca fronteira e volta depois aos saltos, cantando, num 
alarido confuso. Tinham ido buscar o sacrificador da 
victima. E eil-o que apparece, rutilante de cores, todo 
em galas, capacete de pennas palpitando, a tangapema 
pesada na mao direita, olhos fitos no prisioneiro que 
vae sacrificar. Ja tudo esta feito. Os bragos do fidalgo 

5 .^ortuguez foram amarrados de tal forma que elle se 
nao possa-defender dos golpes da tangapema do ^cri- 
ficador. 

Vae comecar a cerimonia da morte. As mulheres 
mais edosas, os guerreiros mais brilhantes, acabaram de 
celebrar os feitos marciaes da tribu. O executor apa- 
nha de novo a arma, empunhando-a arrogantemente. 
Arcoverde entrega outra tangapema a Jeronymo de Al- 
buquerque. 

De subito um silencio pesado em tudo. Parece que. 
naquelle instante, ninguem respira. 

— Defende-te que eu vou matar-tel grita o sacri- 
ficador, avangando. 

E ergue a ma?a. E, vae descarregal-a sobre a cabei;a 
do portuguez, quando um grito retine no meio da turba. 
A tangapema fica no ar, suspensa, segura pelo pulso 
estatico do lutador selvagem. 

Todos volvem os olhos para tras, surpresos. E ® 
filha de Arcoverde, a formosa Espirito Santo, a mais 
tentadora princeza tabajara, surge dentre o povo, des- 
grenhada, vibrante, olhos em fogo, bragos palpitando 
num gesto de supplica. 

— Pareml paremi parem! 
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E agora toda voltada para o pae, banhada em la- 
ir^imas, insiste: 

■— Poupe-lhe a morte, poupe-lhe! 

Arcoverde fixa-Ihe os olhos por instantes e, como 
'lue temendo a sua propria f raqueza, volta-lhe as costas 

^ vae soprar de novo a trompa para que o sacrificio 
continue, quando ella, a princesa, num salto, Ihe ar- 

a busina da boca. 

A aldeia inteira estremece. Ficam todos estarrecidos 
tJeante daquella filha que assim, deante da tribu, des- 
"^espeita o pae; ficam todos transidos de susto deante 
^aciuella mo^a que, aos olhos da taba, affronta os odios 
^0 mais glorioso e do mais respeitavel guerreiro ta- 
^ara. 

O velho Arcoverde defronta-a. Sente-se que toda 
^ sua revolta vae desabar tremendamente. Uns sons 
^a-vos saem-lhe do peito. 

A rapariga compreende tudo. E, arrebatando uma 
^lexa das maos de um guerreiro ao lado, quebra-a nos 

Joelhos e, com o pedaco da lan^a apontado ao peito, ex- 
^'^nia desvairada; 

Se Ihe nao poupares a vida eu morrerei tam- 

Uma nuvem passa pelos olhos de Arcoverde. Seus 
bracos ficam como que tolhidos, pesados, bambos, sem 
^ energia de um gesto. De olhos zonzos fixa os olhos 

filha. Ella alii esta estatica, de lan^a apontada ao 
P^ito, a espera do momento para enterral-a. Um se- 
SUndo e bastante para que ella deixe de existir. 

E uma onde de sangue sobe ao rosto do velho che- 
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fe. A um gesto seu o executor atira ao chao a tan- 
gapema cruel. 

Nao ha um movimento, nao ha uma palavra 
quella multidao surpresa. Parece ate que a natureza etn 
roda, o ar, a vida, tudo, tudo silenciou. 

Arcoverde caminha ^ a filha, toma-a pela mao, 
segue ate junto de Jeronymo de Albuquerque, desa- 
marra-o das cordas e fala;' 

— Queres poupal-o? 
— Ouero! responde a moga. 
— Per que? 
— Porque o amo, 
O patriarcha tabajara impelle o fidalgo portugucz- 

ja livre, aos brakes da virgem selvagem: 
— E' teu. 
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Na guerra da seccessao 

A' primeira vista deve parecer estranho e absoluta- 

inverosimil dizer-se que, um dos corabates da 
da seccessao, se travou em pleno Brasil. 

Deve parecer estranho e deve parecer inverosimil 
Porque^ estando os Estados Unidos em situa^ao geo- 

Sraphica tao diversa da nossa, tao distantes de nos c 
tao indifferentes aquella immensa luta fratricida 

americanos, viesse o sangue correr tambem em nos- 
paiz nimia explosao de odio que so interessava a pa- 

'■"'a de Washington. 

No entanto e uma verdade. 
Todo o mundo sabe o 'que foi a guerra de secces- 
a maior conflagragao intestina que ja teve o con- 

^'nente da America, talvez a mais feroz e a mais estu- 
■P^^da, a mais sangrenta guerra civil que ja se tivesse 

®^enrolado no mundo. 
-A.0 dar-se, em 1860, a elei^ao de Liucoln, estavam 

E^stados Unidos fervendo nos rancores de dois par- 
''dos irreconciliaveis. O norte queria a aboliQao dos es- 

o sul era, a ferro e fogo, esclavagista. Ao come- 
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car a propaganda para a substituigao de Buchanan na 
cadeira presidencial, tinhani os odios attingido ao sen 
furor 0 sul declarava que nao admittia a victoria dw 
candidate que troiixesse as ideas do norte. Mas o norte 
vence as eleicoes. Quem sobe ao governo e Lincoln, 
abertamente anti-esclavagista. 

Explodem as dissensoes. A Carolina do Sul e do 

Norte, 0 Mississipe, a Florida, o Alabama, a Georgia, 
a Louisiana, a Virginia, o Arkansas, o Texas, o Ten- 
nesse, emfim quasi todos os Estados meridionaes, se- 
param-se da Umiao, formam uma Confederaqao a parte 

e entregam a presidencia a Jefferson Davis. 

Se Buchanan, o antecessor de Lincoln, achava que 
a Federaqao nao podia coagir nenhum Estado que qui- 
zesse viver independente, Lincoln sustentava que a 
Uniao era indissoluvel e que a nenhum Estado era li- 
cito retirar-se della por vontade propria. 

E rebentou a guerra para trazer as regioes rebella- 
das aos lagos federativos. 

Foi aquella guera que todo o mundo conhece, en- 
carniqada, deshumana, ferocissima, como sao sempre os 
choques fratricidas. 

E avultou na historia pelo torn de brutalidade e 
ferocidade, pela duracao, pela torrente de sangue que , 
derramou e pelo numero formidavel dos exercitos 
aguerridos que movimentou. 

Ao comecar a luta, o govemo de Lincoln moveu a 
sua diplomacia para evitar que as nacjoes da Europa 
concedessem favores aos confederados. Chegou a amea- 
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Wr que consicleraria casus belli o reconhecimento do 

g^overno de Jefferson. 

A Inglaterra, que devia ter ainda atravessada a 
SUella a independencia norte-americana, a Inglaterra, 

em todos os conflictos do universo, procurou sem- 
P'c tirar proveito para a sua politica commercial, eni 
cotiluio com a FraiK^.a, acabou reconhecendo aos revolu- 

'^lonarios o direito de belligerantes. E apezar da Con- 
^edera^ao ser inflammadamente esclavagista, apezar de 

sido fundada para conservar a escravidao, a- Ingla- 
com as suas Candidas ideas liberaes, com o seu 

P^ssado hostil ao regimen escravo, fingindo cordiali- 
flade com o govenio de Lincoln, collocou-se disfar^a- 

^^mente ao lado dos separatistas. 

Quando os confederados quizeram encher os ma- 
americanos daquella atrevida flotilha de navios coi- 

^•"'os, que tantos males fizeram ao commercio da epo- 
foi nos estaleiros inglezes que construiram os seus 

'■•^rcos. O gabinete de Washington reclamava, protes- 
ameagava, mas a Inglaterra, velha raposa politica 

politica universal, encontrava sempre meios de des- 
culpar-se. Veiu dahi aquella celebre questao do Ala- 
^o,nia, o mais terrivel dos barcos corsarios que teve a 
Sierra da seocessao, questao pela qual o governo inglez, 
.^^pois de muito torcer e depois de muito humilhar-se, 
^<^bou pagando aos americanos a linda somma de quiai- 

niilhoes e meio de dollars. 

Um dos navios construidos pelos confederados nOb 
Estaleiros da Inglaterra foi o Florida, talvez o mais ter- 
'^^Vel e o mais faganhudo depois do Alabowa. 
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Ora, aconteceu que, em 1864, em pleno periodo da 
guerra americana, o Florida, numa das suas excursoes 
bellicosas, voltando de Santa Cruz de Teneriie, entro^ 
a 5 de outubro, no porto da Bahia, para prover-se de 
agua e carvao. Eatava ancorado no porto o Wassiichctts, 
da esquadra legal americana. 

O encontro surprehendeu aos dois. Mas, dentro 
das aguas de urn paiz de rigorosa neutralidade, a do;S 
passos de terra, deante de uma grande ddade gover- 
nada e policiada, nao era possivel imaginar-se choque 
algum, conflicto algum. 

Mas, na guerra da seccessao os odios tinham um 
timbre que as creaturas nao conseguiam sopitar em ii- 
tuagao neaihuma. Basta lembrar um traco rapido do 
furor daquelles rancores: na Louisiana, senhoras de 
alto torn tiveram o requinte de tecer juntas a corda coi^ 
que se pretendia enforcar o general Butler, comman- 
dante de trdpas legalistas. 

Ao entrar o Florida, o Wassuchetts, que estava de 
fogos apagados, accendeu as fornalhas. 

Toda a gente imaginou que o navio ia fugir e 
fugir a todo o panno e a todo o vapor para evitar uma 
luta nas aguas neutras do mar alto. A propria equipa- 
gem do Florida assim pensou. Tanto que, tres dias de- 
pois, na noite de 8, o commandante e a officialidade 
vieram para terra tranquillamente. 

E foi naquella noite que se deu a surpresa. As 
tres horas da madrugada, quando a bahia de S. Salva- 
dor dormia pesadamente, o Wassuchetts aproximou- 
se, de chofre, do Florida. Quando, no navio confederado, 
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sentinellas liradaram, era tarde. Ja o navio do go- 
^Grno legal americano completava a abordagcni. 1 ra- 
vou-se o combate, brutal, desvairado, a ferro frio, a 
revolver. - 

No Florida houve o panico desnorteante. O offi- 
cial de quarto, os marinheiros do primeiro choque, pere- 

<^eram no primeiro ataque. Outros, aterrados, atiraram- 
as on)das. 

Tiido aquillo se passou num instante, num abrir 
e fechar d'olhos. O Wassuchetts rebocou o Florida, e 
saiu com elle barra fora. 

Ao jjnanhecer estava a capital da Bahia agitada, 
surpreendida, melindrada por aquella offensa horrivel 
^ neutralidade brasileira. 

O povo quer unia satisfacao immediata e corre ao 
consulado americano. O coosul nao estava. Tinha ido, 

vespera, para bordo do Wassuchetts e, como o na- 
^'0, andava em ako mar. O ataque, a offensa, tiiiham 
t'do a sua approvagao. 

A multidao desespera-se. Arranca e despedaga a 
ta-boleta do consulado. 

Mas e necessaria uma medida repressora. Estao no 
Porto OS barcos nacionaes; a corveta D. Januaria e o 
vapor Paraense. Saein para o alto mar a ver se captu- 
ram o Wassuchetts. Era tarde. Elle ja ia lorge, fora 

vistas. 

O governo imperial exige todas as satisfa^oes que 
cabiam no caso. O governo de Washington reconhece 
^ justiga das nossas reclamacoes. 

E, dois annos depois, em julho de 1866, depois da 
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guerra terminada, o Nipsic, vapor de guerra americano, 
entra no porto da Bahia para dar as mais amplas satis- 

A cerimonia e simples. No tope do mastro grands, 
o Nipsic desfralda o pavilhao auri-verde e sauda-o cow 
vinte e um tiros de canhao. A corveta D. Januaria, com 
outros vinte e um tiros, agradece as salvas. 

O mesmo cerimonial repete-se dias depois aqui no 
Rio, deante de nossa esquadra. 

E ahi esta, como uih dos combates da giierra da 
seccessao, com a qual nada tivemos, se travou em pleno 
coraqao do Brasil. 

facoes a soberania brasileira. 
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D. Cosme 

■L^e toda aquella immensa cafila de bandidos que, 
terra maranhense, chefiaram a chamada guerra da 

^(ilaiada, de certo foi aqU'elle negro d. Cosine Bento 

Chagas a figura mais interessante, per ter sido a 
■•^ais velhaca e, ao mesmo tempo, a mais vaidosa e a 

■ ridicula. 

Das revoltas que ensanguentaram o grave periodo 
da Regencia, a Balaiada pode gabar-se de ter sido a 

''^ais estupida. Foi uma flora^ao ignobil de banditismo 

® nada mais. 
^ao houve um leve resquicio de ideal, nenhum ou- 

'■'"0 motivo senao a volupia do assassinato e do saque, 
^ ostenta^ao da lorqa e da ferocidade. 

' Uma vendadeira epideniia de facinoras. E, a nao 
d. Cosme, que se destaca pela extravagancia cari- 

^Wural de sua vaidade, todos elles sao de uma hedion- 

revoltante, que assombra, mas nao interessa. 
O primeiro, o que inicia a revolugao, e Raymundo 

Monies. E' um negro analphabeto, covarde, toz timida. 
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olhar desconfiado, sempre prompto a fugir quando as 
coisas Ihe vao ficando pretas. 

Ate a razao da sua rebeldia e grosseira. Um dia, 
na villa da Manga, prendem-lhe o irmao Joao Gongal- 
ves, que assassinou um homem. Corre ao juiz de paz 
para que permitta a escapula do preso, e o juiz nao >3 
attende. No dia seguinte, com sete companheiros, vetn 
arrombar a cadeia, solta* o irmao e todos os presos. 
Dahi por deante ninguem mais Ihe pode com a vida. E 
o bandoleiro terrivel, seguido de milhares de scelerado3, 
saqueando fazendas, ora batido pelas for^as do governo 
e fugindo, ora vencendo-as de surpresa, em embosca- 
das infames. Consegue alliar a covardia a tenacidade. 
E' um dos primeiros a fugir, abandonando os compa- 
nheiros quando percebe a victoria dos inimigos, mas 
volta depois com bandos maiores e insiste ate o final 
da guerra, durante tres annos, na mesma teimosia d" 
comeco. 

Sente-se que, apezar de facinora, apezar de chefc 

de bandoleiros, nao nasceu com envergadura para o 
mando. EHe, que iniciou a revolugao, que Ihe deu ^ 
primeira directriz, e completamente offuscado por Ma' 
noel Francisco dos Anjos Ferreira, o Balaio, que ® 

quem da o nome a guerra. 

O Balaio talvez seja a figura mais terrivel da re- 
volta. O seu primeiro passo revolucionario e de uxa^ 
grandeza impressionante, que o teria dignificado se na" 
fossem as infamias posteriores.- Um dos officiaes da 
tropa legal que seguia para atacar Raymundo Gomes 
Chapadinha, uma noite, na villa do Itapecuru-mirim) 
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^^^virgiina-lhe duas filhas. Pecle justica, nao Ih'a dao. 
xplode como um desvairado, incitando a revolta, at- 

^''^hindo a gente e, quaiido se ve cercado de um punha- 
de homens, corre a Raymundo Gomes, engrossando- 

^ ^ as fileiras. Nao e, porem, o typo fulgurante da len- 
^ heroica que pretende parecer, e um miseravel dos 

^ais miseraveis, matando pelo gosto de matar, furtan- 

• roubando, saqueando com^uma voracidade excepcio- 
Os proprios companheiros odeiam-n'o, elles pro- 

P^'o-s Ihe temem. os imipetos de vinganga., Comegando 
^OiTio saTgento de Raymundo Gomes, logo que verifica 

terror que principia a infundir, nega obediencia ao 
^ ofe e dirige a guerra. 

Um unico facinora se approxima de tamanha he- 
londez. I?' o Ruivo. E' innatamente mao, organka- 

^ ®'^te bandido. Tem o garbo dos crimes: quando acaba 
'ttatar nao lava as maos, nem muda a roupa. Quer 
todo o mundo saiba que elle matou, que Ihe vejam 

admiretn as roupas e as maos tintas do sangue das 

'^timas. No f im da tarde, o seu prazer maior e contar 
® dedos 0 numero das creaturas que assassinou du- 

'""te 0 dia. 

Os outros chefes sao mais ou menos horrendos, 
■ ou rnenos ignobeis, mas todos grosseiros, sem uma 

^ ta intereS'Sante que os arranque da vulgaridade do 

^^^ditismo: o Milone, o Mulungueta, o Pio, o Pedro- 
^ ® Tempestade, o Coque — o mais cordate de todos, 
^•^aviao e o velho indio Matroa, amigo de Raymundo 

Otties, com cento e tantos annos, curvado pela velhice, 

^ alardeando facanhas aterradoras. • 
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O unico capaz de impressionar um chronista de 

curiosidades pelos tra?os palpaveis de originalidade ^ 

d. Cosme Bento das Chagas, que morreu depois, na for 
ca, ao terminar a giierra. 

Esse d. Cosme e realmente uma figura de relevo 
comico. Antes de ser chefe de bando foi feiticeiro, con 
grande prestigio nas senzalas da escravatura. 

Um dia, nao sei se no exercicio da feiticana o'l 

era alguma turra, matou um homem. Foi preso, levac ^ 
para a cadeia da capital maranhense e condemnado a 
morte. A espectativa da forca fel-o ciudar senamen ■ 
da vida. Fugiu. Atravessou a ilha de Sao Luiz, mergn 
Ihou nas mattas do littoral da provincia e parou na vas' 
ta zona de areiaes e floresta que fica entre a barra cl 
Tutoya e a foz do Prea. 

De feiticeiro e assassino transformou-se em qu»' 
lomb&la. 

Agil, intelligente, com qualidades maravilhosas d'' 
seduzir, foi chamando para as vizinhangas da sua 

Ihoga todos os negros das fazendas proximas. Em poii^ 
CO tempo o seu quilombo era o mais afamado do 
ranhao. 

D. Cosme comprehendeu que, na vida, a ostent^ 
qao vale tudo. Addicionou ao seu nome aquelle Do>' 
pretencioso e, de negro Cosme que era, passou a cha 

mar-se d. Cosme Bento das Chagas. . j 
exterioridades brilhantes nunca deixaram 

impressionar. O quilombo cresceu. Os seus haveres 

bandido cresceram com o quilombo. As fazendas e 
« 
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/ I'edor soffriam horrivelmente com os assaltos e os sa- 
• ques. 

D. Cosme passou a ter vida regalada e gostosa. 
^ivia como um rei, cercado por uma- corte numerosa, 

'^deado de negros possantes, que elle chamava ministros 
® servido por negras a guisa de aias. 

Um dia, saqueando uma casa commercial, prendeu 
rapazinho portuguez, caixeiro, que mais ou menos 

®^bia ler e escrever. Exultou. Fez do portuguez seu 

^^retario e, j)or uma excentricidade que escandaliza, 
'•istituiu um curso de primeiras letras, transformando 

secretario em mestre-escola. 

Ao rebentar a revolu^ao da Balaiada, d. Cosme 
"^^0 se mexeu de onde estava, mas achou que era occa- 

de ostentar titulos maiores. E proclamou-se Tutor, 
^^fensor e Imperador das liberdades Bemtivis. Bemti- 

era a deriominaqao que, na provincia, se dava ao 
P^rtido liberal do qual os balaios se diziam alliados., 

Mais tarde achou que, para um homem da sua 
"iiportancia, do seu prestigio, chefe de niais de tres 

negros (o quilombo havia attingido aquelle nume- 
era muito pouco ser tutor, defensor e imperador 

^Penas das liberdades de um partido. E passou a cha- 
^^ir-se d. Cosme Bento das Chagas, Tutor, Defensor 
® ^ttiperador de todo o Brasil. 

I^evia ter sido, no fundo, um psycho logo esse ne- 
Cosme. Teve sempre a preoccupagao de ostentar, 

se soubesse a forga que a ostentacao tem sobre 
espiritos ignorantes. 

Certa vez saqueou uma egreja. Na sacristia encou- 

■J ''-4 
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trou um andor e paramentos de padres. MandoU 
transportal-os para a casa e, dahi por deante, nao inais 

se apresentou aos olhos do seu arraial a nao ser enca- 
rapitado no andor e vestrdo com os paramentos reli' 
giosos. 

Das figuras da Balaiada nenhuma foi mais astucio" 
sa. Nunca se metteu declaradamente na revoluqao. Ajn- 
dava-a, mas com mao de gato. 

Quando Raymundo Gomes, batido pelas forcas 

gaes, fugiu, indo acoitar-se no seu quilombo, d. Cosme 
o recebeu, mas como se recebe a um vassallo. Pol-i' 
debaixo de uma vigilancia rigorosa e, como o sabi'' 
habil na fabrica^ao da polvora, aproveitou-lbe os ser- 
viqos, como um senhor aproveita os serviqos de ufli 
escravo. Por fim condemnou-o a morte, e so o nao IS' 
vou a forca, porque o condemnado conseguiu fugir. 

P6de-se mesmo dizer que, com a guerra, d. Cosni^ 

so teve lucros, sem arriscar a pelle. As tropas balaio-''' 
ao soffrer des.troQos, corriam a acoitar-se no seu qW 
lombo, pagando os impostos pesados que elle impunha- 

O patife do negro tinha a habilidade de arranca'' 
por todos OS meios e modos os dinheiros dos seus su'^' 
ditos. Uim dos mais decentes e dos mais comicos fo' 
o que elle inventou, com a magnificencia de um monaf 
cha, creando titulos para os seus governados. 

Um dia notava que um preto qualquer do seu a'" 
raial gostaria de ter umas fumacas nobiliarchicas. Na'' 
vacillava. No. dia seguinte nomeava-o barao, ou cond^' 
ou marquez. 

JE nos papeis que, no fim da guerra, foram enco'^i' 
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^'J'ados nos bolsos dos seus homens, ha coisas como es- 
*■^5, escriptas pelo portuguezinho e assigmadas em cruz 
pelo negro: "Sae hoje na ordem do dia a nomeagao de 
'^9'rao a d. Joaquim Cabinda, que foi de Ricardo Naiva, 
que pagara 100$, i sen/do 50$ a vista e os outros 50$ 

^'ados por um anno, ao qual se fara as honras da mi- 

imperial casa e quem nao fizer ficara desgragado". 
O intuito era arrancar os "cobres" dos vaidosos. 
Uma das maiores faganhas do Cosme e o ataque a 

^szenda Tocanguira de Ricardo Naiva. O fazendeiro, 
^^^niendo a vizinhanqa do quilombola, denunciou-o ao 
Presidente da provincia, Luiz Alves de Lima, mais tar- 

duque de Caxias. O presidente responde a carta do 
^^zendeiro, agradecendo-lhe a denuncia. O portador e 
^Panhado pela gente de Cosme e a carta e lida. A To- 
^^'iguira immediatamente soffre o assalto dos negros: 

^iva e assassinado e a sua familia presa num paiol. 
So no fim da guerra o governo pode por as maos 

caricato Tutor, Defensor e Imperador de todo o 
'"asil, levando-o a forca. 

Talvez nao tivesse sido menos bandido que os 
^^t'ros da Balaiaua, mas, pelo menos, teve um trago de 

'^telligencia e um grande trago de originalidade co- 
liica. 
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O Paraguay de antes da guerra 

O livro mais divertido que, nestes ultimos tempos, 
tem passado pelos olhos, e o de d. Ildefonso Antonio 

^ermejo, iutitulado Episodios de la vida privada, poli- 
'ica y social en la Republica del Paraguay, publkada 

em 1873. 

Sao aspectos interessantes da vida paraguaja no 
tenipo de d. Carlos Antonio Lopes, pae do dictador 

nos fez guerra, escriptos despretenciosamente, setn 
'lenhuma intengao de armar o riso, mas com unia veia 
cohiica irresistivel. 

D. Ildefonso Bermejo, emigrado politico da ties 
I^^nha, estava em Paris quando conheceu Francisco 
Solano Lopes, naquelle tempo apenas general do exer- 

paraguayo, que comprava na Europa arniamentos 
para a guerra que depois sustentou contra o Brasil. Fi 

camaradagem estreita. A convite de Solano, Ber- 
partiu para Assumpcao, reconimendado ao presi-- 

dente da Republica como uma creatura que muitas lu- 

podia dar a boa marcha do governo. Viveu cinco 
®inos no Paraguay, na maior intimidade com as figuras 
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preeminentes, ora como redactor do Semanario, a cele- 

bre folha official da dictadura dos Lopes, era como 
consultor ou conselheiro particular do presidente. 

E' a historia desses cinco annos, dos homens que 
viveram ao seu lado,-que o escriptor hespanhol conta 
pittorescamente no seu livro. 

E' um volume que a gente deve ler e reler nas ho- 
ras de mao humor. Embora conte barbaridades horri-_ 
veis que caracterizam a phase dictatorial das republi- 
cas platinas, e, pela leveza e pela graga do estylo, um 
remedio excellente para as crises do figado. 

Bermejo teve, no Paraguay, carinhos excepcionaes. 
Solano Lopes avisara anteriormente o pae da chegada 
do amigo e, quando pisou em Assumpgao, ja o emigra- 
do hespanhol encontrou a casa da sua hospedagem pre- 
parada para recebel-o. 

Mas, a primeira noite na capital paraguaya, foi hor- 
rivel. Bermejo e a esposa nao pregaram olhos um se- 
gundo. Era a casa um ninho assustador de morcegos. 

A's cinco da manha um soldado bate a porta. D. 
Carlos Lopes havia mandado chamar urgentemente o 
hosipede. 

Veste-se e parte as carreiras para o palacio gover- 
namental. O commandante da guarda recebe-o ama- 
velmente e, querendo desmanchar-se em gentilezas, eni- 
quanto se espera que o presidente comece a audiencia, 
depois de niuito conversar, tira do bolso um cigarro, 
accende-o, chupa-o duas, tres, cinco vezes e entrega-o, 
depois de bem acceso, ao escriptor. 

A conferencia de Bermejo com o chefe supremo 
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•lo Paraguay e de um ridiculo encantador. D. Carlos 
'"ccebe-o em ceroulas, na sala das audiencias, deitado 
^Hinia rede. Depois de uns dedos de prosa amistosa o 
ditador pergimta-lhe com um interresse amigo: 

— Que tal pasisou a noite? 
— Bern, respondeu. Se nao fossem os morcegos 

^lue nao me deixaram dormir... 

— E ha morcegos na sua casa? 
— Uma infinidade. 
O presidente amarrou subitamente a cara, tocou 

Uma campainha e, ao apparecer o commaiidante da 
guarda, gritou: 

— Diga ao ministro da Fazenda que venha immc- 
<iiatamente aqui. 

O ministro entra aterrado. D. Carlos, ao vel-o, 
rompe: 

— Voces nao me servem senao de estorvo! Sao 
todos uns imbecis! E voce e um animal! Acabo de 
saber que, uma das melhores casas do Estado, e um ni- 
'iho de morcegos. Procure outra casa para este senhor 
6 itiande limpar o telhado daquella em que elle mora. 

E, como o titular ficasse um momento aturdido, 

difficuldade de gaguejar uma desculpa, o chefe pa- 
raguayo destaibocou de novo: 

— Que esta voce ahi a olhar-me? Cumpra o qje 
'he estou mandando, antes que eu Ihe arrebente a ca- 
'^sca com esta campainha. 

Momentos depois Bermejo despede-se. Ao chegar 
casa tem, deante dos olhos, uma scena surpreendente: 
esta no telhado, trepado, o ministro em pessoa, que 
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cata e destroe, por entre as telhas, os ninhos dos mor- 
cegos. 

A' primeira vista parpce que tudo isto e pilheria 
do autor dos Episodios. Um ministro a ca^ar morcegos 
niim telhado! Mas, basta considerar que, os despostas e 
tyrannos, sempre se cercaram de figuras que nao eram 
mais que titeres. 

A redaccao do Semanario deu a Bermejo sensa- 
borias tremendas. Um dia d. Carlos Lopes manda cha- 
inal-o. Quer que elle defenda pela folha official a 
execugao de um preso que o governo tinha feito na- 
quella manha. Ali esta o processo; elle que o leia e re- 
dija a defesa da presidencia. 

O jornali&ta leva os papeis para casa e, ao passar- 
Ihe OS olhos, cae-lhe a alma aos pes. O executado tinha 
sido d. Cipriano Salcedo, um modesto fazendeiro de 
Itapoa. O crime era de uma insignificancia sem-nome. 
D. Cipriano possuia um excellente cavallo corredor que, 
em aposta com outro cavallo do vizinho, ganhou uma 
corrida ruidosa. O fazendeiro entendeu de festejar a 
victoria com uma formidavel carraspana. A' noite, no 
meio da praga da villa, poz-se a gritar: " Viva mi "Ma- 
la-cara" (o nome do cavallo), el caballo mas corredor 
del Paraguay!" O guarda prendeu-o. Pela mardia, 
curado da bebedeira, o fazendeiro pediu que o soltas- 
sem. O guarda recusou. "—A culpa nao e tua, disse d. 
Cipriano, a culpa e desse diabo que nomeia autoridades 
imbecis." 

O "diabo" a quern elle se referia era claramente 
o chefe da Republica. Era um homem morto. E foi- 
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Processo, testemunhas, o diabo, e o proprietario do ca- 
vallo mais corredor do Paraguay acabou na boca dos 

bacjimartes dos executores da nacao. 

Quem conhece as figuras caudilhescas de Rivera, 
Rosas, Quiroga, Oribe, vultos estranhos daquella estr.i- 
nha quadra da vida platina, nao pode duvidar que, no 
tempo dos Lopes, alguem morresse por appellidar de 

diabo o presidente da Republica. 

Uma das pagiiias mais curiosas do livro de d. H- 
defonso Antonio Bermejo e a narrativa de uma elei^ao 
no Paraguay. 

No tempo de d. Carlos a Republica paraguaya da- 
va-se ao luxo de ter um poder legislativo. O Congresso 
tinha uma unica funcgao, a de reunir-se de dez em dez 
^■nnos para eleger o presidente da Republica, ou me- 
'hor, para reeleger d. Carlos Lopes. Logo apos isso 

dissolvia-se, por nao ter mais nenhum papel. 
Ao approximar-se o fim do seu decennio, o presi- 

dente remettia circulares ao juiz de paz de cada locali- 
^ade, annunciando que se elegessem tres representantes 

cada districto. 
O que se passava pelo interior do Estado e de um.i 

^ingularidade de opereta. Esperava-se um dia de festa 
'"eligiosa em que o povo se reunisse na egreja. Apos 
3- niissa, o juiz de paz falava a multidao. 

— S. ex., 0 sr. presidente da Republica, d. Carlos 

■Antonio Lopes, convoca seus deputados se di- 
rijam a Assemblea que ha de abrir-se em tal mez e tal 
dia. Devendo proceder-se a eleigao de representantes, 

sendo tres os cidadaos que hao de sair por este dis- 
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tricto, creio que devem ir para tao difficil cargo o juiz 
de paz, que tern a honra de dirigir-vos a palavra, o 
chefe dos urbanos desta localidade e o mordomo da 
egrej a. 

— Bravos! Bnavos! gritava o povo. 

E estava feita ,a eleicao. 

Bermejo descreve enoantadoramente p dia do gran- 
de pleito. D. Carlos Lopes recebe os seus mmistros, 
•pela manha, no palacio do governo. Etitram todos elleS 
vestidos de gala e mais .0 chefe de policia, o commian- 
idante da escolta, o escrivao do govemo e 0 collector. 
Depois dos cumprimentos enfileiram-se a esquerda, si- 
lenciosos, a espera que 0 chefe supremo Ihes fale. S- 
ex. dirige-se ao chefe de policia: 

— Que ha de novo? 

— O mestre-escola de Ibitimi, fala a autoridade, 
recebe jornaes estrangeiros e, nao so os le, como os em- 
presta aos vizinhos dizendo: "Isto e que sac govemos 
e nao 0 nosso!" 

— Tern bens o mestre-escola? pergunta 0 presi- 
dente. 

— Tres pesos mensaes que Ihe da o "Estado e mais 
o que agencia com a colheita do tabaco. 

— Mande castigal-o com cincoenta acoites. 
Depois de varias queixias desta ordem, enunciadas 

por quasi todos os altos funccionarios, o presidente di- 
rige-se ao ministro da Fazenda. 

— Cumpriu todas as ordens que Ihe dei? 
—• Hontem a tarde comprei os foguetes que indi- 

cou V. ex. para soltar-se esta noite em regosijo pela sua 
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reeleicao, mas fomos experimental-os no pateo do ,quar- 
e nenhum delles arde. 

— E por que eSta voce com essa cara tao compun- 
§ida e chdrosa? Devolva-os e compre outros. 

— Mas, senhor, nao lia na Republica quern tenha 
foguetes. 

D. Carlos bateu violentamente com o bastao sobre 
^ mesia: 

— Esta noite quero que se soltem foguetes na pra- 
do governo, e nao digo mais palavra. 

Fala em seguida o ministro do Exterior: 
— O consul dos Estados Unidos escreveu-me um<i 

^^•rta, pedindo-me permissao para assistir a sessao do 
Congresso. 

O dictador toma a carta das maos do ministro e 
vendo-a aberta, estrilla: 

— E por que se atreveu a abril-a e a ler o qu- 
clla dizia? 

— Como era um assumpto confidencial, acredi- 
tei... 

— O que voce e, e um animal! Nao tein autoriza- 
Qao para abrir correspondencia nenhuma de ageiite ea- 
traiigeiro. Que respondeu ao consul dos Estados Uni- 
clos ? 

— Que vinha primeiro consultar v. ex. 

— Outra animalidade! Desta nianeira se dira que 
OS niinistros do Paraguay nao teni dignid^de para dai 

passo sem consultar o presidente. Voces so servem 
P^ra a minha vergonha. Estou rodeado de imbecis! 

E todos OS ministros a um tenapo so, baixando re- 
verentemente a cabega: "— Sim, senlior! 
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Minutos depois, ao mestno titular das Relaqoes Ex- 
teriores, d. Carlos indaga se se recorda das ordens que 
Ihe dera, de vespera, para as solennidades daquelle dia « 
da reeleiQao. 

Em hespanhol o dialogo tern um sabor mais vivo. 
— Si, senor, respondio el ministro; y las tengo 

apuntadas. 
E tirando do bolso uni papel, poz-se a ler: 
"A la salida de la iglesia, no hi en se divise al 

senor presidente, se izara la bandera, sonaran las trom- 
petas y se hara una salva de veintiun canonazos, y du- 
rante el transito desde la catedral al Congresso se daran 
vivas a s. ex." 

— Y se dispararan cohetes! (foguetes)'anadio d. 
Carlos. 

— No los hay todavia, exmo; senor, contesto San-; 
chez (o ministro) casi llorando. 

— Pues le fusilare a vd. manana! 
— Yo no soy el responsable, exmo. senor. El en- 

cargado es el ministro de hacienda. 
— Pues fusilare a los dos." 
A descripgao que Bermejo faz da praqa do Con- 

gresso, no dia da elegao, e admiravel. 
A porta do edificio onde se vae reunir o poder 

legislativo esta fechada. Os deputados, em numero de 
duzentos, esperam que a porta se abra. Uns, sentados 
na calgada, conversam comendo pao e laranjas, outros 
tiram os sapatos para refrescar os pes nao acostumados 
aquelles luxos. Ha indumentarias as mais extravagantes 
do mundo. 

Afinal comecam os trabalhos do Congresso. O pre- 
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sidente entra acompanhado dos altos funccionarios. 
fodos se levantam. O chefe supremo, depois de sentai 
se, ordena que os deputados se sentem. E comega. 

— Honrados represeiitantes: a escolta de cavalla- 
^"ia que me acompanhou ate aqui permanece a porta 
deste palacio; mas precise dizer que ella nao esta ahi 
fora para intimidar, nem para exercer coacgao sobre a 
Assemblea, que e senhora absoluta da sua opiniao. A 
sscolta e um aparato que contribue para o decoro do 
primeiro magistrado da nagao. 

E depois de mais algumas palavrfls: 
— Prohibo toda a classe de discursos acalorados, 

vivas e outros ruidos analogos que tiram a Assemblea 
a sua conveniente solennidade. E devo advertir-vos qu- 
o Congresso nao esta constituido. E' necessario no 
mear-se uma commissao composta de um presidente, 
de um vice-presidente, de um secretario e dois vogaeo. 

As palavras de d. Carlos nao forani bem eutendi 
das. Os deputados imaginaram que elle estivesse or e 
riando que se fizesse a eleicao para a presidencia aa 
Republica. E um deputado ergueu-se pressurosamente. 

— Companheiros: ja conheceis os grandes servi 
COS do inclito cidadao d. Carlos Antonio Lopes, stou 
no coracao de todos proclamando-o novamente presi 

dente da Republica. 
D. Carlos fez retinir a campainha e, voltaudo-se 

para o orador, diz com toda a calma: 
— O honrado representante que fala e um pedaqo 

de animal; nao me entendeu. 
E explica novamente. De novo o nao compreien 

dem. Outre deputado, com ares inteiHg^ntes, salta. 
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— V. ex. o que quer c um vice-presidente; pois 
quern melhor que sen magnifico filho, d. Francisco So- 
lano Lopes, capitao general dos exercitos?... 

E nao pode concluir. D. Carlos atalhou-o com o 
baidalar da campainha e com um berro: 

— Voce ainda e mais burro que o seu compa- 
nheiro! 

E voltando-se para o bispo, que era tambem depu- 
tado: 

— Que faz voce ahi, que nao guia os seus compa- 
nheiros ? 

O bispo toma a palavra, explicando tudo. E ter- 
mina propondo que o presidente do Congresso seja o 
proprio presidente da Republica. ^ 

Naquelle momento, antes da eleiqao, a Assemblea 
tera que examinar o exipediente, a mensagem e os actos 
da presidencia durante o decennio que termina. Apezar 
disso e o proprio presidente quern ira presidir a esse 
exame. 

—: Sao dois poderes incompativeis, expHca d. Car- 

los Lopes a Bermejo, porem e costume da Republica, 
e o costume tem forqa de lei. 

Apos 0 exame dos actos presidenciaes vae-se fazer 
a eleiqao, ou melhor, a reelei^ao. 

O presidente, sentando-se na sua cadeira, pergun- 
ta se o Congresso esta de aocordo com as medidas to- 
madas no decennio. 

— Iponaite! gritam todos. 

D. Carlos zinga-se; 

— Quando voces deixarao o costume selvagem de 
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falar guarany em actos tao solennes ?! Diz-se. Sim, 
senhor!" 

Vae comeqar a eleigao. O dictador fala. 
— Honrados representoites: ides exercer agora 

acto mais grave desta sessao. Peqo-vos juizo e pa 
triotismo. Tirae os olhas de mim, deixae-'ine descansai, 
que a vossa pertinacia em eleger-me me tern estraga^ o 
a saude. Escolhei na Republica um cidadao benemento 
para terminar a obra que comecei. 

Pede a palavra o padre Roman, parocho de Encar^ 
naqao. Faz uma arenga comprida. O Paraguay so 
feliz governado per d. Carlos! O paiz e grande, e g 
rioso, porque d. Carlos o governa! 

— E seremos nos que havemos de por em per g ^ 
a patria, buscando um desconhecido para governa 
conclue. , 

— Nao, grita o deputedo Manuel Pena, de pe, 
enthusiasmado. i' • nn 

Soam as campainhas. O presidente 
deputado que aparteou; , , 

— Outra vez que tenha de usar da palavra, 
br e-se que deve pedil-?a. 

— Pois peco a palavra. 
— Pode usal-a 6 honrado representant 
— Nao! repete o deputado, mil ^ 

tinuarei dizendo nao, ate que soe a trom e a 
final. 

, 1- T, iu A r-irlos, menos enthu- —• Cidadao Pena, ralha d. 
siasmo e mais compostura. • , 

Faz-se a eleisao. D. Carlo, Lopo- = constrang.do^ 
a continitar na siiprcma niagiatratura paiz, 
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— Submetto-me resignado ao novo sacrificio, diz. 
Dissolve-se o Congresso. Todos se levantam. Ha 

confusao. O ministro da Fazenda, no pateo do palacio, 
' sua a abrir, com urn martello, uma barrica de garrafas 

de cerveja. 

As ruas estao cheias de ruidos. Sao vivas em cinia 
de vivas, a passagem do presidente reeleito. 
  Viva o illustre cidadao d. Carlos Antonio Lo- 

pes ! 
  Viva seii filho mais velho, d. Francisco Solano' 

Lopes! 
  Viva d. Yenancio Lopes, tambem seu filho! 

— Viva o filho mais moqo de s. ex., d. Benigno 
Lopes! 
  Viva a presidenta, d. Juana Carrillo! 
— Viva sua filha mais velha, d. Innocencia! 
— Viva sua filha mais moga, d. Assuncion! 
E, por ultimo, so por ultimo; 
— Viva a Republica do Paraguay! * 
E' urn livro adoravel, o de d. Ildefonso Bermejb.. 

Ao lel-o, nos, os brasileiros, devemos erguer as maos 
para o ceo, em agradecimento a Deus per nunca nos 

• ter dado uni chefe de naqao dos moldes de d. Carlos 
Lopes. 
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A instrucgao colonial 

O Brasil physico e o esforco do aventuieiro por 
tuguez que, a procura de rique'zas auriferas, desbra 
■vou sertoes, alargaiido fronteiras; mas o Brasil men 
tal e obra exclusiva do jesuita. 

Durante mais de tres seculos a instruccao pu 
do Brasil foi clamorosamente desprezada pelo governo 
portuguez. 

A febre do euro, do ouro que se nao encon rav^ 
nunca, mas que, dia a dia, parecia estar mais perto, 
com que Portugal so visse na grande extensao o ter 
rio brasileiro um immenso thesouro que 
entranhar. E quando, nos fins do seculo X 
seculo XVIII, o thesouro fulgiu rutilantemente aos o os 
deslumbrados da metropole, esta so pensou que 
unia niissao a cumprir — conseguir o maior u r , go 
zal-o o mais depressa possivel. 

Durante toda aquella immensa phase, a da procura 
e a da exploragao, nao houve, em Porti^al, uma ca e- 

, ,  „„p 0 Brasil tmha ne- 
Qa a que acudisse a lembranga de que 
cessidade de instruir-se. 
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For mais de tres seculos nao tivemos unia escob 
creada pelo goveraio. O que havia era a iniciativa exclu- 
siva dos padres de Loyola. 

O papel dos formidaveis apostolos daquelles pri- 
meiros dias da nossa historia e de uma grandeza que 
surpreende e commove. 

Desde o estabelecimento de Thome de Souza na 
Bahia, que a grande obra comeqa. Mai pisou em terra. 
Nobrega, com a sua pleiade de alluciiiados religiosos, 
inicia o trabalho. Fitando a vasta extensao das terras 
que se Ihe desenrolam aos olhos, compreende a ex- 
tensao da obra que ia-iniciar. Nao perde um instante. 

No dia seguinte nao era somente o apostolo da 
cruz, era o pioaieiro da instrucgao do Brasil. No adro 
das palhogas que serviam de egrejas, ao mesmo tempo 
que se recitam os hymnos religiosos, soletram-se ao 
letras do alphabeto. 

Ao chegar Anchieta o trabalho avulta. Tem-se a 
impressao de que a selva inteira do Brasil vive em der- 
redor daquelles apostolos. Sao milhares de crean^as. 
milhares de velhos, milhares de guerreiros gentios, co - 
mo que magnetizados ao ouvir os padres. Nao ha livro 
para toda aquella gente, nao ha mesmo livro nenhuni. 
Na areia branca dos terreiros e das praias escrevem- 
se OS exercicios das primeiras letras. 

No espirito dos selvagens a luz penetra difficul- 
tosamente. E' necessario amenizar o choque, e neces- 
sario tornar as liqoes divertidas e pittorescas. Auchieta 
theatraliza-se. Tranforma o interior dos tempios em 
palcos e mascara o ensino com a pompa e o brilho dos 
movimentos scenicos. 
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Funda-se numa pobre choga o collegio de Pira 
tininga. A obra e formidavel, e de resultados imme- 
diatos/ Antes de apagar-se o seculo XVI ja ha figuras 
de jesuitas educados no Brasil. Ha a dedicacao^ aidnii 
ravel de Caspar LourenQO e a eloquencia tropical de 
Leonardo do Valle, feitas ali sob aquelle tecto. 

O esforqo jesuitico multiplica-se. For toda a parte, 
onde ha urn nudeo de habitantes, ha uma batma edu- 
cando. 

Portugal nao se lembra do menor auxilio. Os pa 
dres vivem de esmolas, rotos, famintos, fazendo prodi 
gios para alimentar as crean(jas selvagens. A s vezes, 
para nao morrer de feme, sac obrigados a comer re» 
tos de jantares dos criados dos governadores geraes. 

Mas a obra caminha. A treva a que Portugal 
0 Brasil e espessa e profunda. So nas vizinhancas os 
collegios dos jesuitas ha claridade. 

Na primeira metade do seculo XVII ja se pode 
•iizer que os.padres de Jesus tinham formado a men a 
'idade brasileira. O padre Antonio Vieira,^ com aque 
^stylo e aquella eloquencia, nada mais foi do que 
^ruto admiravel dos jesuitas. Vindo para o ras pe 
quenino, so voltou a Lisboa quando era o gran e 
ra. Tudo e tudo deveu ao collegio da Bahia. 

Gregorio de Mattos, chronologicamente o nosso 
Primeiro poeta, e outro fruto dos continua ores e n 
chieta e Nobrega. 

Quando, no seculo XVIT, se deu a conquista hol- 
landeza em Pernanibuco, o e&pirito brasileiro estaya. 
formado, 'com a visao exacta do sentimento da patria. 
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Obra do jesuita, resultado da educacao dos collegio? 

religiosos. 
Portugal nao se satisfazia em desprezar a instru- 

ccao da mais rica de suas colonias. Perseguia-a, to- 
Ihia-a. E es&a perseguigao foi maior quando a corte de 
Lisboa, no grande periodo aurifero, verificou que o 
Brasil era um thesouro faustuosissimo. As cartas regias 
do governo sao tremendas; impedem a circulagao dos 
livros, prohibem a creagao de typographias. Em 1747 
funda-se no Rio um estabelecimento typographico, que 
publica dois ou tres opusculos. Immediatamente Lisboa 
envia o ultimatum. A typographia e sequestrada e re- 
mettida para o reiiio. 

O primeiro movimento de Portugal em prol da 
instruc^ao dos brasileiros vem quasi dois seculos depois 
do descobrimento, ja nos ultimos dias do anno de 1699. 
E' a crea<;ao, na Bahia, de unia pequena escola de arti- 
Iharia e architectura militar. 

No seculo XVIII, com a riqueza embriagante do 
ouro, a populaqao do Brasil cresce surpreendentemen- 
te. A ignorancia e assombrosa. A nao ser um ou outro 
professor particular e quasi sempre mao. so nos colle- 

gios religiosos se encontram educaidores. 
' Sao sempre as batinas ou bureis que continuam a 

trabalhar pela instruc^o. O bispo frei Antonio de Gua- 
delupe funda no Rio os seminaries dos orphaos de S- 
Pedro e o de S. Jose. Em 1751, o bispo frei Miguel de 
BulhSes funda o seminario do Para. No mesmo anno 
ergue-se o seminario da Lapa, no Rio. 

Os nucleos de jesuitas sao os centres irradiadores 
dc cultura. Nos collegios en.sina-se a grammatica latina, ^ 
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Philosophia, theologia dogmatica e moral e rhetorica. 
A matricula para as aulas primarias e de mathematicas 

®lementares nao se encerra nunca. 

Mas a expulsao dos padres de Jesus vera abalar 
^ortemente o ensino. A missao educadora fica com os 
Padres benedictinos, franciscanos e carmelitas, que nao 
tem a mesma habilidade e o mesmo gosto dos discipu- 
^os de Loyola. 

No periodo culminante da riqueza mineral, a igno 
""ancia do Brasil chega a ser aterradora. Portugal nao 
'orna uma medida e os collegios religiosos sao muito 
Poucos para a populaqao que cresce. Os argentarios, 
■^ivendo em palacios sumptuosos, nao sabem assi^ar o 
Home. Meninas opulentas, cobertas de ouro e diaman 
^ss, cruzam os saloes em festa, sem saber quantas sao 

letras do alphabeto. Ha uma falta horrivel de cai 
^eiros que saibam ler e de guarda-livros. Negociantes 
'^iquissimos, conta Southey, encommendam de Lisboa 

um portuguez de bons costumes que saiba ler e es 
crever", para casar com a filha e fazer a escripta a 
casa. 

E' nesse periodo de trevas que Pombal tente dai 
° primeiro impulso a instruc^ao publica do rasi, 
*^reando em 1772, o subsidio literario. 

Pelo subsidio literario instituia-se o imposto de 80 
^eis por barril de aguardente fabricado no Brasi e 3 
'"eis por boi levado ao matadouro. A renda arreca a a 
servia apenas para pagar os professores das escolas 

se creavam. 

Pode-se dizer que foi em 1772 que comceou a ins 
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trucgap publica no Brasil. Quasi tres seculos apos ° 
descobrimento. 

Criam-se entao algiimas aulas de primeiras letras, 
grammatica latina, philosophia e grego no Rio de Ja- 
neiro e nas outras capitanias. 

Mas o subsidio literario e insufficiente. Em Minas, 
urn dos centres de populaqao mais intensa, a renda do 
novo imposto, em sete annos, produz pouco mais de ■ 
trinta e quatro contos. 

A receita, porem, nao cobre a despesa com os 
professores. De Portugal nao vem uma medida salva- 
dora. Pombal, com todo o seu talento, seu grande amof 
pelas artes e pela instrucqao, nunca resolveu a des- 
viar das outras rendas, rendas vultuosissimas, um vin-^ 
tem que fosse para cobrir o deficit do subsidio litera- 
rio. Quando'a receita diminue, diminuem-se as escolas, 
exonerando os professores. 

Minas, que annualmente produzia, com o imposto 

do ouro e dos diamantes, a renda colossal de mais de 
mil contos, afora os "donativos voluntaries", teve mui- 
tas das suas poucas escolas fechadas porque o subsidio 
literario nao cobria a despesa dos professores. 

Mesmo com o impnlso dado pelo ministro de d- 
Jose ao ensino official, os collegios religiosos nao per- 
dem o prestigio. Quasi toda a geiite os prefere. Os 
mestre-escolas, nomeados pelo governo. cram quasi seii^' 

pre de uma ignorancia de assombrar. 
Em 1776 OS franciscanos, no Rio, criam as cadei- 

ras de rhetorica, .grego, hebraico, philosophia, historia 
ecclesiastica, theologia dogmatica, theologia moral e 
theologia exegetica. A vitalidade que a instruccao torn® 
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'icssa epoca p6de ser assignalada por um .niarco. Os 
trades instituem as theses que sao defendidas em publi 
CO pelos alumiios, a guiza de torneios., O movimento 

'ntelleotual em derredor do collegio franciscano avi 
va-se. 

Ha como que um certo interesse em irapulsionar ,i 
instruccao no Brasil. O marquez do Lavradio cna no 
Rio o horto botanico. Luiz de Vasconcellos institue a 

•Madeira de rhetorica e entrega-a ao poeta Manoel Joa- 
quim da Silva Alvarenga. Funda em seguida o gabmete 

historia natural que o povo chamou Casa dos Pas- 
saros" e que hoje se chama Museu Nacional. 

O tempo de Vasconcellos foi o mais brilhante para 
^ instruccao ofificial. O Rio, com quasi cincoenta mil 
habitantes, tinha o luxo de possuir nove professorcs 
Primarios, um de lingua latina, um de gr'£g°> 
Philosophia, um de rhetorica e dois de mathematicas 
^lementares. Quinze professores, ao todo. A corte e 

Maria I acliou que era muito luxo intellectual, no 
governo do conde de Rezende, o numero ficou re uz 
^0 a oito. Os professores primarios, de nove, passaram 

dois. 

Em 1800 ha em Portugal um tal zelo pela instiu 
^Qao.do Brasil, que faz a gente desconfiar deante ta 
c'smola. A regencia ordena ao governo do > aran 
"^jue designe quatro alumnos para serem educa os em 
Portugal, doi's dos quaes em Coimbra. As 
OS rapazes seriam tiradas'do imposto do a go ao... 

Ac chegar d. Joao VI ao Brasil o numero de pro 
fessores era mais ou menos aquelle do tempo do con e 
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de Rezende. Nao havia, porem, uma so escola para o 
sexo feminino. 

Portugal, ate aquelle instante, se havia esquecido 
de que as brasileiras eram tambem seres humanos. 

No governo do filho da rainha louca o aspecto fJ' 
outro. A instrucqao teve o seu maior surto. E nao podia 
ser de outra maneira. Era o iinperio dos acontecimen- 
tos. A corte era aqui. Quer se quizesse, quer nao, isto 
tinha que evoluir. 

Por mais lerdo, por mais indifferente, por mais 
pregui^oso que "fosse, o rei nao podia center a immensa 
onda de homens illustres que Portugal nos mandou pela < 
invasao napoleonica. 

if ♦ 
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A Semana Santa dos Guaranys 

Extravagantemente tragicas e extravagantemente 
^'rlescas sao aquellas scenas das cerimonias da Paixao 
^ ^hristo, que Jose Joaquim Machado de OHveira 
^screve, no acamipamento sulista de Alegrete, entre os 

^laranys. 
A' primeira vista surpreende que um povo, na 

selvagem, como os nossos avos indigenas, de fun- 
^ fetichista e de religiao inteiramente diversa da nos 

tenha, nos sens habitos, o habito religioso de repro 
OS ritos catholicos. 

A explica^ao e simples: durante longo perioc o 
^storico, as terras do sul tiveram a influencia decisiva 

missionarios jesuitas, estabelecidos no rerntor.o 
Missoes. Foi sempre da politica padresca e 

'"^'artnente da muito subtil e muito pratica politica os 
^^erdotes de Loyola influir nos espiritos pelos asp^ 

materiaes, impressionando mais os sentidos que a 
"^^Sginagao. Os principios catholicos ioram ensma os 

selvagens mais objectivamente, mais em repro uc 
de scenas, que em doutrina que elles nao podiam 
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compreender. Em toda a inimensa regiao do Guayra, 

a dramaticida-dc da Paixao de Chnsto foi larga e 
petidamente represcntada aos olhos indigenas. lempos 
depois desappareceu o dominio dos padres. Mas a ini 
pressao ficou funda e indelevel no espirito dos selvi" 
colas. Doutrina, principios, rites, tudo^j_^o^ 
enibrulhado, misturado e confiiso "na imagniaqao do^ 
gentios. Sem mais os missionarios para Ihes guiar reU' 
^nosamente as solennidades catholicas, era natural que. 
guiados por elles proprios, os cerimoniaes soffressem a 
influencia barbara, aquelle mixto de sdvajaria e de 
civilizaqao que resalta da curiosa chronica de Jose Joa- ^ 
quim Machado de Oliveira. O escriptor descreve sce- 
nas de 1818, em Alegrete, no Rio Grande, no acampa- 
mento do general Jose de Abreu, entre os indios qu^ 
serviam o nosso Exercito no tempo das campanhas do 
sul, quando batiamos o caudilhismo infrene de Ar- 
tigas. 

A Semana Santa dos Guaranys comeca no Domn^' 
go de Ramos. Ao amanhecer, os gentios marcham pa-^ 
a matta proxima. Voltam mais tarde, em filas, silencic 
samente, carregando, ou melhor, vestindo largas folba^ 

de palmeira. E' a ingenua reproducgao da entrad^ 
triumphal de Christo nas ruas de Jerusalem. 

As palmas vao servir para a construcqao de dua' 
choqas uma para o cerimonial religioso e outra pa^^ 
OS exercicios flagellatorios. 

E' justamente na pratica dos flagellos que ma" 
OS Guaranys desvirtuam os officios catholicos. 

A' tarde, o povo cerca a cabana do cerimonia' 
Deante do chefe apresentam-se os homens que se cafld' 
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^latam a honra divina de reproduzir, em pessoa, a ii 
gura torturada de Jesus. 

'K' interessante o costume. A aspiracao maior 
''^dos OS varoes valentes e aquella. Mas o papel do 
Christo nao se pode dar a qualquer, per mais virtu es 
que tenha, por mais qualidades que apresente. 

A escolha e feita por meio de um concurso. 

Christo soffreu as humiliiacoes mais dolorosas, os 
supplicias mais duros e crueis. Nas soleniiidades da 
sua Paixao so Ihe podera representar o papei aquel e 
que maiores torturas impuzer ao seu propiio corpo. ^ 

Os candiidatos entram para a choga destinada as 
Penitencias. Comega a tragedia sangrenta dos cilicios. 
Vinte, cincoenta, cem, duzentos homens, mis da cintura 
para cima, ajoelhados, cortam as suas proprias cames 
com agoites de couro, brutalmente, impiedosamente, nu 
'na furia e numa insensibilidade de esfriar os ossos. 
horriv-el. Cada qual quer mostrar maior capacida e 
^offrimento e de resistencia, maior numero de go p 
na carne viva, maior porgao de sangue nas feri as. 

Aquelle que mais se flagellar e o que vae serv 
Christo nas cerimonias de sexta-feii'i- Um ser 

assiste-os, limpando-lhes as chagas gotejantes, para q 
0 sangue nao se coagule. Uns desanimam, cam 
fallecidos; outros, desfallecidos, recomegam, ma 
Peram a lucidez. 

E isto se prolonga ate a manha do la e q 
Jesus morreu. , 

Quinta-feira de Endoengas. A cabana das orai^oes 
amanheceu revestida de preto. Ao centro, numa al.a 
banqueta branca, um crucifixo entre duas ve as acce 

Biblioteca Publica Benedito Leite 



164 ViRIATO CORR®^ 

sas em castiQaes de barro. A sala esta toda illuminada 
de velas mettidas em estacas de bambii. No chao 
lhas cheirosas; na parade — a pia de agua benta, cOf" 
um hyssope de cabello. 

Ha no ambiente um torn de concentracao; 
uma particularidade comica resalta aos olhos; o 
demptor cruciticaklo e obra de esculptura indigene 

o Christo nao tern aquelle ar biblico, aquella expressa<3 
suave que nos todos Ihe conhecemos atraves dos escul" 
ptores civilizados — e um indio, a cara de um indiO' 
com todos OS tracjos de um habitante das selvas p^' 
trias. 

Ao meio dia, pelos arredcres da aldeia, bate o tan^' 
bor. Desde os primeiros ruflos, as mulheres desata"^ 
OS cabellos, vestem-se de negro e vem sentar-se a port® 
das cabanas, dolentes, a cabe<;a inclinada para a terra^ 
em recolhimento comipleto. Os filhos que chbrein, • 
casa que caia, ellas dali nao sairao, estaticas, como 
tas de pedra. ^ 

A' noite e a adoragao do crucifixo. A rnais veil'' 
das indias, de maos postas, ronca um pranto desab® 
lado e terrivel. A multidao cerca-a compungida, lacf 
mosa. A carpideira vae narrando, la a seu modo, 
guarany, os martyrios de Jesus: 

  Christo foi morto pelo demonio! sim, padecc'* 

morte o pobre Christo! 
E chora e lariienta-se e berra ate cair no chao, 

forqas, desfallecida. Substituem-na por outra e as 
mentacoes se prolongam ate noite alta. As carpJdeira® 
recebem pagamento pela muita lagrima que derraina'^' 
e quasi sempre sao encontradas depois nas vendola® 
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proximas (quern conta isso e o chronista) a beber ca 
chaca, lampeiramente, com o dinheiro ganho na ceri 
monia. 

O amanhecer de sexta-feira e sil^ncioso como ne 
nhum outro. Nao se ouve uma voz; tem-se a impressao 
de que a aldeia foi inteiramente abandonada. So quern 
passar pela cabana dos supplicios ouvira o ruido dos 
acoites cortando as carnes dos candidatos ao papel o 
Redemptor. 

A' taride a aldeia se move. E' o exame dos flage 
lados — vae-se ver quem merece encarnar a figura 
niacerada do filho de Maria. E' o que ate ali resistiu com 
as mais fundas feridas no corpo, e mais sangue derra 
made das feridas. Poem-lhe aos hombros uma tunica 
preta e cinge-se-lhe a cintura com um cordao de couro. 

Ao cair da noite o crucifixo da casa das oragoes 
foi suibstituido por uma grande cruz negra, com tiras 
de panno branco nos bragos. 

So .as dez horas se faz a procissao do 
ficou ningiu'em em casa. A procissao sae a ^ 
um menino, vestido de preto, com a ca^Qa co erta 
Panno branco e, sobre o panno, uma coroa de espm , 
carrega uma longa cruz de banibii; ao lado, cr^nqas 
etnpunhando velas de cebo; seguem-se meninas e 
vas tunicas, cabellos sokos e coroa de espm o c ng 
do a testa, a conduzir os instrumentos de supp 

tragedia do Golgotha: o calix de aniarguras, o 
gi-ie, OS craves, a lanqa de Longuinhos, os tnnta 
ros de Judas. i , • i 

Atras seguem os musicos a c^ntar uma ladamha 
chula e a arranhar com os arcos, desesperadamente, 

Biblioteca Publica Benedito Leite 



166 ViRIATO CORREA 

rabecas rudes, feitas na propria aldeia. Km seguida 
grupo de homens armados de lanqas. E' ahi que vae o 
Christo — o que teve a fortuna e a honra de alcan(;ar 
as graqas de symbolizar a figura do Salvador. Leva 
maos amarradas, a coroa de espinhos rasgando-lhe ^ 
testa. 

Embora martyrizado, embora lanhado de chicoteSr 

nao apresenta urn aspecto de penalizar. Sente-^se-lhe eiH 
tudo o orgulho, a empafia da honraria. A escolta sur- 
ra-o ainda, esbofeteia-o, maltrata-o, como se nao bas- 
tassem as torturas de uma semana inteifa. A' frente 
segue urn pregoeiro, apontando o martyrizado e a grt" 
tar num latim horrivel; 

— Ecce homo! 
De cada vez que o pregoeiro grita, o Christo gua- 

rany faz esforcos para mostrar-se aos olhos do publi- 
co. Tudo nelle e grotesco e rude: estica o pescoqo, ei" 
gue a cabeqa, abre desmedidamente a boca para denu^' 
ciar que soffre e cae depois em abatimento, em extase, 
querendo imitar e imitando miseravelmente, truanesca- 
mente, a expressao biblica do Jesus em caminho do 
Calvario. 

Apos elle, vae uma mulher desfallecida nos brago 

de um homem. E' Maria, a santissima mae de Christo. 
Atras de tudo seguem as mulheres, com os filho® 

ao lado, de maos postas. 
A procissao gira pelos caminhos ate meia noite- 

Inesperadamente, dissolve-se, como que per encanto. 

No dia feeguinte o sol nasce a ruflos de tambor ^ 
guinchos de pifanos. Desappareceu inteiramente a c3'^ 
bana dos officios divinos: o que se ve agora e um 
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'nenso poste erguido para o ceo, e na ponta do poste, 
^uforcado, Judas balangando. 

Vao despedacal-o. Ruge o tambor, resoam violas 
^ rabecas, canta-se a Alleluia. 

Um bando de creancas e mulheres, acompanhado 
Pelos musicos, sae pelas ruas annunciando a nioite d- 

E<scariotes e recebendo esportulas pelo annuncio. 
Eis ahi, segundo Jose Joaquim Machado de Oli- 

^^'ra, 0 que ficou, na inculta imaginagao dos nossos . 

Guaranys, dos bellos rites quaresmaes que Ihes 
^nsinaram os jesuitas das Missoes. 
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O cortesao das saias 

Nao pude e talvez nao possa nunca apurar a ^ra- 
ciclade daquela curiosa anecdota ^ 
de Maciel Monteiro, em Lisboa, no Theatro 
Jog 

■ Crdo que foi PlutarAo a affi™' "! 
nao valem pelos seus feitos, loas pe as anec 
das em torno de siSr^s. •, Monteiro define 

Aquella que 's'e conta de Macie do 
maralvilhosamente a existencia ^omanti- 
mais casquilho e do mais galante d P , 
cos do periodo que avanqa da Regencia ao » 

„ looarecer quan- 
Maciel Monteiro, que comegou a Pt" , 

do Pedro II era ainda ^ gst^lla^a ven- 
dessas que trazem deante dos oinus 
tura numa eterna. corusca^ao. 

^naturezatalhou-opara os b elegancia, 

talento, deu-lhe abastanga, infallivel das 
educaqao e, principalmente, o lub 
boas maneiras, que tudo ajeita e tu 
Foi talvez o homem mais feliz do seu empo. 
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O que quiz ser foi e sem esforgos extenuantes: o 
mais querido poeta da sua quadra, o primor da elegan- 
da, o suspirado das mulheres, deputado geral em qua- 
tro legislaturas, presidente da Camara, ministro do Ex- 
terior, director da Faculdade do Recife e ministro pls' 
nipotenciario do Brasil em Portugal. 

Mas o traco predominahte de sua vida e o da g^' 
lantaria. Mesmo os meritos de parlamentar ha quern oS 
diminua. Sylvio Romero nega-lhe vigor oratorio, clss- 
sificando-o de dilettante da tribuna, apezar do enthu- 
siasmo de Macedo eni guindal-o as nuvens. Ate mesmo 
o valor de poeta lyrico anda por ahi atassalhado, ern- 
bora o autor da "Historia da Literatura Brasileira" o 
ponha entre os maiores do periodo de transigao entre 
classicos e romanticos. As virtudes de politico e de es- 
tadista ninguem as encontra exaltadas nos seus biogra- 
phos. 

Foi principalmente o homem das mulheres, o incor- 
rigivel cortezao das saias. Essas qualidades, que consti- 
tuiram, certamente, o seu principal defeito, ninguem Ihe 
nega. 

Maciel Mqnteiro teve, no periodo mais intenso do 
romantismo nacional, o brazao do mais fino, do mais 
seductor, do mais irresistivel dos dandys brasileiros. 

Impressionava as mulheres a primeira vista. Nao 

tinha essa belleza mascula que faz bater repentinamente 
OS peitos femininos,. mas teve esse que que attrae as 
saias, sem que ellas saibam mesmo porque. 

Sem ser bonito nao havia nelle nada que, a primei- 
ra vista, se pudesse apontar conio defeito: estatura vul- 
gar, cara rapada, com as costelletas da epoca, testa lar- 
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?a, queixo fino, boca pequena, talvez menor do que 
devia ser, olhos languidos. nariz de boas formas, ca- 
^^llo liso, reluzente, partido em pastinha ao lado irei o 
Tudo isso sob o prestigio de roupas elegantissimas, t 
lhadas ao primor da moda que fazia os requmtes da 
luadra: a sobrecasaca; as calgas de vinco, estreitiss 
''las; a gravata de tres voltas; os sapatos de verm 

^hapeo alto, de seda lustrosa. , 
IS tudo isso num halo de maneiras as mais po 
de attitudes cortezes e fidalgas. 
Quando os homens nascem com taes dons sao s 

pre um perigo. Maciel Monteiro foi 
Pcrigosa do seu tempo. Nao havia mulH^ que e 
^aisse nas unhas. _ _ 

Elle proprio affirmava que tinha os e oa 
jados de tanto tocar em saias femininas. ■ ^ 

A phrase e chocante, reveladora de uma ose 
^'ssima de cynismo. Foi isso, certamente, o ac 
^ecisivo dos successes amorosos do poeta per 
cano. 

Quem nao for cynico nao seduz 
'lunca um longo rol de amantes. A mulher 

• n niip e defeito para 
a complexidade, a mcongruencia. U q 
nos e para ella virtude. Os homens pur 
a corte feminina. Um ligeiro traijo d 
^0 paladar das mulheres, um que de picante q 

e as arrasta. O conquistador de saias a 
eternamente um que de canalha. ^ um 

Maciel Monteiro teve-o com uma 
jGito originaes. Nunca a sua boca se a riu p 
'iientir os boatos de amores seus, mesmo oa 0 a 
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mesrao quando a dama atassalhada Ihe merecia respeito 
c veneraqao. Entregava a maledicencia a sorte de seus 
amores. A victoria era certa. Nao ha homens que va- 
Iham tanto para as mulheres como os homens que as 
mulheres disputani. 

Deixava correr a fama de seus triumphos... 
Abriam-se-lhe entao as portas das alcovas mais fe- 

chadas, o cortinado dos leitos prohibidos. E tanto amou, 
tanto e tanto que, em vez de ampllecer o coracao, endu- 
receram-se-lhe os dedos de callos, como elle proprio 

dizia na sua gabolice estu'dada e canalha. 
Uma creatura do estofo de Maciel Monteiro devia 

ter tido na vida um turbilhao de malquerenqas. Elk 
teve-o. Appellidaram-n'o o "doutor cheiroso"; corta- 
vam-lhe a pelle desapiedadameiite, envenenavam-lhe os 
amores sem do nem pena. 

Mas, nao se dava por achado o poeta-politico. Atra- 
vessava a existencia impavidamente, gozando na inti- 
midade o rastilho de inveja que espalhava, elle propno 
atiqando a guerra, por ver, na guerra, a sua jnelhor 
victoria. 

Nao ha nada que mais prejudique um poeta que a 
vida chamada mimdana. O ambiente dos saloes tem o 
poder de desafinar as-lyras. As preoccupagoes d^ ele- 
gancia, o tempo que se perde nas futilidades, apagam 
inteiramente os siirtos da inspirai^ao. Foi o mal de Ma- 
ciel Monteiro. 

Nao tivesse tido aquelle pendor incorrigivel pelo 
dandysmo, outro poeta seria de maior relevo e de mais 
alto vulto. 

Nada Ihe faltava, nem talento, nem inspiraqao, 
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sinceridade. Mas, livros, so os abriu no tempo de, 
^studante. No Rio, quando parlamentar e quando mi- 
'^'stro, nao tinha tempo de os folhear. A elegancia, as 
^^covas, a galantaria, enguliani-n'o. Dormia tarda, acor- 
<3ava tarde. E, era muitas vezes ao acordar, que se lem 
'^rava do discurso que tinha de fazer naquelle dia, e, 

uma nota, sem uma consulta, dava, a tarde, na Ca 
"^ara, a inipressao de que passara a noite estudando. 

Foi uma vida dispersiva, frivolissima, mulhereira 
ttiais. Passou-a nos saloes de baile, entre espumas 
champagne, ao lado de cocotes, e nos camarins e 
alcovas das actrizes formosas. 
A sorte dos poetas, mesmo hoje em que tudo mu 

parece que continua a ser o soffrimento, e IV aci<- 
^onteiro foi impenitentemente um gozador. 

A sua fama de elegancia vem desde os primeiro 
'■^iripos da mocidade. Ao voltar da Europa, forma 

Universidade de Paris, escandaliza os saloes aii" 
^^craticos do Recife. Escandaliza os do Rio quan 
Para aqui se muda em 1833. , 

Nlo tempo da Regencia as salas mais chics, 
■"^unia, em chas e bailes', a mais 
^arioca, eram as dos Calmons, os marquezes e 

O poeta pernambucano, deputado ge^al ^ 
que nasceu, installa nos saloes dos marquezes 

lUartel-general de batalhas de amor. O seu n 
a sua fama estonteia. „ , tt 
AH pelos meados de 1840 a 1850 e ™ 
mogo ainda. Nada mais natural que o^e 

'^ateisse e se assanhasse como o coraqao ^ ^ ^ 
"^ortaL^^rnonarcha, apezar de austfero c e 
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tumes, uma vez ou outra, arriscava a majestade de seU5 
impulsos numas dentadas discretas a saborosissimos 
frii'tos prohibidoiS. 

Nem mesmo o prestigio imperial do segundo iny 
perador Maciel Monteiro respeitou. Contain as chroni- 
cas mexeriqueiras que o poeta casquilho se atravesso» 

\ a frente de Pedro II, conquistando a linda mulher de 
: lonrtleputado sergipano, pela qual sua majestade perdia 

noites de somno. 
A preoccupa^ao do mundanismo, a corte das saias 

foram, em Maciel Monteiro, manias incuraveis. Chega- 

va a ponto de, nas salas, ja como presidente da Camara, 
ja como ministro de estrangeiros, ser consultado pelas 
damas sobre modas femininas. Chegou a ponto de rt; 
cusar a-vitaliciedade senatorial para nao confessar em 
publico que era maior de quarenta annos! 

Uma creatura, assim tao singular e melindrosa, faz 
com que a gente acredite na veracidade da velha ane- 
cdota que escandalizou a sociedade lisboeta, certa noite. 
no Theatro Sao Carlos. 

A anecdota e edificante. Passou-se entre 1855 a 

Maciel Monteiro vivia em Lisboa como ministro 
plenipotenciario do Brasil em Portugal. 

Nascido em 1804, devia ser, naquella epoca, maior 

de cincoenta annos. Mas era o mesmo homem dos 
saloes de Pernambuco e dos saloes do Rio: o mesmo 
apuro de elegancia e de maneiras, o mesmo seductor dc 
mulheres forniosas. 

A sua sobrecasaca, o monoculo, o collete branco. 
toda a sua linha incbrrup^d de almofadinlia grisalho, 

1858. 
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foi notada no Chiado, ao lado de Souto Mflior, Rodngo 
Fonseca, Ga^ett, os elegantes decantados de Lis oa. 

Nas cyelbres festas do palacio dos Farrobos e 
baroneza de Regaleira, apezar de velho, apezar de usa- 
^0. fez proesas incriyeis em batalhas domjuanescas. ^ 

Mezes dapois o seu nome era da intimidade ans 
^ocratica da capital portugueza. E, foi justaniente poi 
isso que, o facto do- Theatre Sao Carlos, abalou fimda- 

iflente a sociedade de Lisboa. 

Era numa noite de espectaculo. Cantava-se nao 
que opera. O theatro fulgia, regorgitava. ^ , 

Maciel Monteiro andava em preludios de paixao 
Psla brilhante cantora da comp'irihia, de quern a c r 
^"iica nao conserva o nome. 

Nao ha ninguem mais antipathico aos contra re 
gras de theatro que os apaixonados das artistas. 

<^Onversas de amor fazem-lhe perturbar o serviQO. 
Naquella noite o poeta-ministro inflammava se em 

Palavras de seduccao no camarim da actriz. 
A campainha retine chamando-a. EHa vem pa 

®cena. la levantar-se o panno para o segundo acto. 
Maciel Monteiro acompanhava-a, febril, vi 

cochichar-lhe promessas aos ouvidos. Ella recu 
insistia. . 
Estao ambos no palco, bem no ^ 

contra-regra, inquieto, batia com os pes, pe m o a 
avisando que ia fazer o panno subir- 
Mas OS dois nao o ouvem; o amor fal-os surdos. 

Para cumulo do desespero Maciel Monteiro tm la se 
^joelhado aos pes da actriz. 

E' o momento angustioso. Nao era mais possive 
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remediar. A orchestra havia chegajdo ao ponto em 
o panno devia subir. O signal do contra-regra impoe-se- 
O panno sobe. 

E, deante dos olhos da mais fina sociedade Hsboe- 
ta, apparece o ministro plenipotenciario do Brasil ajoe- 
Ihado aos pes da actriz. ■ 

A gargalhada estrorida. Maciel Monteiro perceb® 
a situaqao. Mas nao se altera, nao se perturba. Com ^ 
linha admiravel de distinc^ao levanta-se e retira-se d" 
palco, calmamente, como se nao fosse o heroe da soena' 

Foi o nielhor espectaculo da noite. 
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Pedro II e s Aboligao 

A' primeira vista nao se compreende corno e q 
Pedro II, com aquella grande alma humanitana e aqu 
la inconfundivel fei^ao libei'al que os proprios m g 
Ihe nao escureciam, nao tivesse sido, com op . 
seu throno e o prestigio de seu nome, o factor p 
nante da abolicao dos escravos. 

Nao havera hoje quern seja capaz de a ir ' 
itio no tempo o fogo das paixoes affirmou, que 
grande monarcha nao tivesse interesse e , 
par do nome brasileiro a p&ha da escravi . ' , -,,p CP a vontaae im- 
vera tambem quem nao reconneca qu , 

,wisiva, muito ante^ 
petial se manifestasse energica e net, 

. •- J „n:-7 Ipvantar-se revoi- 
de 88, muito antes da opmiao do pai 
tada, estaria extincfa no Brasil a nodoa o 

A verdade e que Pedro H nao se mex.: peladjo- 
Hcao embora fosse partidario ^^J|J^'""periodo do se- 
de e que o throno, por quasi t i^differen- 

gundo imperio, deu a impressao ae i 
te a sorte da raga negra. . . 

A' primelr. .ista 6 na r«Wa<I' choonle, pma- 
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palmente quando se sabe que, a frente dos nossos des- 
tines, estava um homem de coraqao e de cultura, ui" 
homem de bondade e de religiao, um dos reis mais do- 
ces e mais benignos que o mundo ate hoje tem tido. 

Entre Pedro II e Pedro I havia Os contrastes mai? 
fundos. 

O pae era o impeto explosive era cheques inespS" 
rados. o panache, o homem dos grandes lances, das re- 
soluQoes fragorosas, dos golpes decisivos. O filho era a 
timidez, a transigencia, a irresolugao. Um agia pelo im- 
pulse proprie, e outre es;^erava que e tempo agisse. 

E' que ambos puxaram as maes. Pedro I, de D- 
Joao IV nao tinha nada e tinha quasi tudo de Carlota 
Joaquina; a impetuosidade, a grosseria, a turbulencia, 
e foge amoroso, a decisae dos actos. 

Pedro II era fundamentalmente o temperamento 
de D. Leopeldina. A primeira imperatriz passou pela 
vida transigindo, esperande, desejande e nae realisan- 
de. Tivesse o caracter resolute de D. Amelia talve^: 
tivesse tido uma vida domestica mais doce e menos des- 
gra(;ada; fosse uma mulher de vontade, come foi a sua 
siiccessora no segunde leitQ imperial, e a marqueza de 
Santos, certamente, nae teria o imperio e o dominio 
que teve no coragae de Pedro I. 

Mas era a energia quebrada. Em vez de agir pela 
acijae propria esperava que e tempo agisse per ella. E 
toda a sua desgraca na vida foi aquelle amellecimento 
de acgao. 

E ella, que teve a felicidade de transferir ae filho 
todas as excelsas virtudes que a natureza Ihe deu, 
transferiu-lhe desgra^damente o defeite da inercia. 
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E foi justamente por isso, por timidez, pela sua 
profunda fei<;ao irresoluta, que Pedro II "3-0 ten , . 
historia da aboligao, o papel que Ihe 
pela cultura, pela alma, pela bondade, p^, o i er 
e pelos seus dons liumanitarios. 

Foi uma f orca estatica quando podia ter sido o y 
'lamismo efficiente. E nada por indifferen^a, tu p 
iriedo. 

Que Pedro II desejava profundamente a aboliQao, 
<lue Ihe ardia na alma o mesmo fogo que esca a 
^Ima dos grandes propagandistas, e um facto. 
se Ihe nao queira attribuir esse sentimento a ormos 

siu alma, attribua-se-lhe a vaidade. 

Pedro II era vaidoso, tinha o fraco de ser ' 
^0 no mundo como o rei mais sabio do seu temp 

° gostinho particular de yiver na intimida e 
fama universal. E elle proprio devia lison- 

e certamente compreendia, que nao era n 
ieiro e nada recommendavel, o intimo dos sa 
„ . . cpr monarcna at- 
'^lais sabio dos reis contemporaneob, 
^ paiz cuja quarta parte do povo era , a 

Mas 0 medo felitoda a vida um emanapador. A 
titnidez nao o deixou'nunca ser um abo 

Para elle a escravidao devia fg^'pe^'brusco 
®il lentamente, gradualmente e V 
da abolicao. ^ 

fundamental. U 
_ Estava errado. E o seu erro ^ ^ ^ p^y^ho- 
'niperador nunca teve argucia para 
^ogia do paiz que governava. 

Nas regioes tropicaes como a nossa, em que t 
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e ardente, intense e brutal, tudo deve ser violento cotno 
a natureza. 

Os homens estao acostUmados aos lances extrenios 
dos elementos. E nao estranham e ate Ihes sabem bem os 
lances extremes das mutagoes politicas e das mutagoes 
sociaes. 

Todas as.nossas grandes modificaQoes fizeram-se 
de urn rasgo, cle um golpe, quasi de improviso: a Inde- 
pendencia, com um sinnpies grito; a Republica, com 
uma simples deposiQao de gabinete; a Aboligao, com um 
simples proj'ecto que durou cinco dias. 

Estava errado, mas era sincere. 

O imperador temia a derrocada nacional. A fortu- 
na brasileira era toda agricola e a agricultura era tada 
escrava. O golpe da aboliqao (e quasi toda a gente na- 
quelle tempo pensava assim) prbduziria o desequili- 
brio: a fortuna do paiz desabaria fragorosa e irreme- 
diavelmente. O exemplo dos Estados Unidos, durante 

tanto tempo lavado no sangue da guerra da seccessao, 
esfriava-lhe os ossos. 

E o medo de Pedro II era tanto que temia ate os 
homens capazes de soprar o furacao e de arrebentar a 
onda abolicionista. Quando subiu ao governo o minis- 
terio Dantas, a intengao do imperador nao era dar ao 
gabinete liberal prestigio e for<;a para redimir a raca 
negra. 

Era apenas uma experiencia, uma apalpaqao de 
terreno. D. Pedro queria que se fizesse algtmia cousa, 
mas tinha receio que se fizesse tudo, e que se fizesse 
apressada e violentamente. E' celebre aquella sua phra- 
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se ao conselheiro Dantas: — "Quando o senhor quizer 
'^orrer, eu o puxo pela aba da ca&aca . ^ 

• A phrase e clara, transparecendo o temor impena 
Pela brusca soluqao do problema negro. 

Ha creaturas que nascem com uma ampulheta na 
tudo e tudo entregam ao tempo. Se a arem se 

®^gota no cone superior, viramTno para baixo e deixam 
^ ^reia tornar a correr... D. Pedro era assim. Gostava 

eisperar, tinha o habito de transferir. , 
No caso particular da situa^ao dos escravos, era 

Para elle sempre urn motivo de alegria, tudo que viesse 

^treviar a obra do tempo. Estava convencido que a 
^''oli^ao produziria a desgraca do paiz, mas batia pa 

a tudo que viesse apressar a solucao do grance 
P''oblema. Fazia como essas creaturas que, para a 

a queda da areia, agitam e sacodem a ampulheta^ 
Quem libertava um escravo merecia-lhe , 

f^cepcionaes. Quando os frades de Sao Bento em 
''^stituiram o ventre livre, foi em pessoa ao conven 
^bracar os frades. Daiva titulos de nobresa^ aos 
^^iros que libertassem os seus captivos. Assignava 
luanto era subscripcjao em favor da alforria de neg 

escravos do Estado pagava salario como par.i 
que se fizesse o mesmo no paiz. 

Quan,do o Ceara, em 1884, proclamou 
seus escravos, conta Osorio Duque Estra a, a 

"^■ssao dos festejos, aqui no Rio, foi ^ 
'•°®ividar o imperador. 

Sua Majestadfi recebeu os propagandistas enca 
^^'^amente. 'Lamentava nao poder ir em pessoa as 

dj liberdade; e que o seu comparecimento po la ser 
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interpretado diversamente, por algumas pessoas, em cujo 
meio nao estao os abolicionistas nem 'os que com elle 
pensam. Affirmou os seus sentimentos de simpathia ' 
pela causa da liberdade. Gostaria ate de assignar qual- 
,quer subscripQao em favor dos escravos, como ja tinha 
feito com a subscripqao que o ' Abolicionista Cearense 
Ihe fez chegar as maos. E concluiu fazendo votos para 
que OS que trabalhavam a favor dos negros fossem 
felizes na sua brilhante jornada. 

Tudo, tudo que viesse abreviar a acqao do tempo- 
Nada, porem, de improviso. Nenhuma : resoluqao dt 
chofre. 

O paiz estremeceria, desorganizava-se o trabalho 
nacional, a fortuna brasileira resvalaria para o abysmo. 

E essa convicqao Pedro II teve ate os ultimos dias 
de maio de 88. 

Estava o imperador nos E&tados U,nidos quando 
Ihe chegou o telegramma annunciando o grande adven- 
to do 13 de maio. 

— Grande povo! nobre povo! exclamou. 
Sua Majestade esperava noticias sangrentas, graO' 

des abalos, agitacoes. O telegramma contava das festas, 
das ruidosas festas com que o povo brasileiro recebw 
a lei libertadora. 

Nobre povo! grande povo! Pedro II conhecia mui' 

to pouco o seu paiz. Os homens das regioes tropicaes 
participam das impetuosidades da natureza. So IheS 
sabe bem aquillo que e brusco, inesperado, violento. 
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A multidao, no Campo de Sant'Anna, frernia des 
'^ssossegada. Uma hora da manha e o major Miguel de 

sem ter voltado ainda do palacio de S- Chris 
tovao. 

Alguma surpresa? Devia ser. Quem sabia la se 
Pedro I, eternamente destemperado, nao o havia pren 
^ido no pago?!. 

Aquella tardanqa era signal de que, da con erm 
'^ia do official brasileiro com o imperador, surgira a j,u 

coisa desagradavel. 
A inquietaqao crescia. „ ^ 
Era as prirneiras - horas da madrugada e / 

^bril. A revoluqao tinha rebentado na vespera, o^o que 

espalhou pela cidade a surpresa do decreto a coroa 
^smittindo 0 ministerio liberal. Mas, os prenuncios 
^gitacao, esses, vinham ja de muito tempo 
° anno seguinte ao da Independencia que D. ^ ro nao 

mais o homem que tanto inflammara o ent lusiasmo 
*^0 povo com o gesto do Ypiranga. Erros so re^ erros, 

'^scilla^oes, violencias e amores escandalosos, tm am 
o apagado da alma nacional. 
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o decennio que ia do grito emancipador de 22 ate 
aquelle anno tumultuoso de 31 passara como um tu a 
destruindo o prestigio da coroa. A mudanca comego 

quasi que nos primeiros dias da fundacao do Imper 
Nos principios D. Pedro era o principe admiravel, a ^ ■ 
dente, enthusiasta, em plena consciencia do seu pap^^ 
de monarcha brasileiro, agitando, elle praprio, o 
mento nacionalista que estalara hoatil a metropole pof'^ 
tugueza. Aquillo, porem, durara pouco tempo. Meze' 
depois, a sua cabega de vento mudava alarmadoramen . 
te. Os vel'hos inimigos do paiz voltavam ao pago, o au i" ^ 
cismo da Boa Vista era todo elle das antigas figur<i'.| 
ique o povo odiava, a entourage do imperador comp 
aiha-se exclusivamente de portuguezes que Ihe guiavai^. 
OS pendores a favor de Portugal. Depbis, os erros pol'^ 
iticos uns em cima dos ouitros: a demissao de Jose B 
nifacio, o golpe de estado de 1823, a execuQao dos 
,vantados da Confederagao do Equador, offensas sobr«. 
offensas a carta constitucional e, para aggravar tud" 

isso, a cegueira amorosa pela marqueza <le Santos cti" 
cando a cidade, o soffrimento intimo da imperatriz 

goando as almas boas. Em 1827, na Camara dos Dep^^' 

(tados, comeqa a erguer-se a voz da opposigao. O pad*' 
Custodio Dias, Evaristo da Veiga, Odorico Mendc" 
desenham os primeiros tracos da liberdade. O povo r® 
anima-se a palavra de seus leaders. Surge a 
>Phmiinense, com Evaristo a frente. E' o gnto da 

acgao. D. Pedro compreende o momento: e preciS 
transigir com a opiniao publica que exige .gente npva 
aio o-overno. 7\.raujo Lima e oliamado para chefiaf O 
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gabinete. E os animos sossegam, a paz volta novamente 
'^0 povo. 

Mas aquillo nao dura muito. O imperador parece 
'lao compreender' as predilecgoes popu ares, 

'depois chama Jose Clemente ao ministeno. E P 
e o povo tem-n'o como figura preeminen e 

tido do pago, o partido das tendencias lusas. 

'^^-se a luta. Em derredor do monarcha concen 
^Titantemente os elenientos sympathicos a ^ 

gente pontugueza governa a gente 'brasileira.^ 
^^Sa, o favorito que Pedro I mais estrernece, a 

ministros como aos seus lacaios. ' _ Annil- 
Os desgostos avolumam-se pelo paiz inteiro ^ 

^0 nao polde contiiiuar. E o ministerio cae porque 
^iso cair. 

Parece que, daquella vez, o J^g^a^itar 
juizo; chama ao governo homens capazes 

brios da nacao. Inicia o novo gabinete a u a 
a camarilha imperial. O Chalaga de arras- 
^ccusados de goveraiar o proprio ■U. re ^ ^g^jrados 
^al-o a todos OS aotos hostis ao Impeno, sa 

Brasil, com encargos diplomaticos no ^ 
Mais uma vez a opiniao pubhca 

Jonarcha e aquella mesma creatura mc ^ o 
^0 menos se espera surge a demissao ^^shonesto 

^ecreto imperial, nas entrelmhas, 
® ministro demisisionario. Novos desg 

nos sentimentos populares. 
  • rpmedio. A coroa 

Dahi .por deante nao ha o^a. O impe- 
como que se despenha numa queda 
fador esta inteiramente nscado da sy v 
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E, ao raiar o anno de 1830, a situaqao e gravissima: o» 
partidos degladiam-se — o portuguez que governa , 
■domina, o brasileiro que se julga no unico direito de 
governar. D. Pedro entrega-se ostensivamente, escan- 
dalosamente aos bracos do primeiro. Comecam os ata- 
ques: disturbios aqui, disturbios ali — rusgas tremen- 
das, a pao e a faca, entre portuguezes e nacionaes. 

• Os acontecimentos de S. Paulo vcni perturbar ainda 
mais a atmosphera. Ao cair em Franga a dymnastia dos 
Bourbons, os estudantes paulistas festejando intencio- 
nalmente o movimento revolucionario, em passeatas 
pelas ruas, excedem-se com gritos e ameaqas as auto- 
ridades governamentaes. O ouvidor Japiassii quer fir- 
mar-se nos favores da coroa; abre devassas, prende es- 
tudantes a torto e a .direito, perseguindo-os. O Obser- 
vador Constitucional, dirigido pelo medico italiano Joao 
Baptista Badaro, protesta retumbantemente em prol da 
justiga e em prol da liberdade. Dias depois, a noite, o 
jomalista e miseravelmente assassinado a porta de sua 
casa. O crime assume proporgoes espantosas que o mo- 
mento Ihe dava: o paiz inteiro ve na morte do medico 
estrangeiro nao o simples assassinate de um homem, ' 
mas a liquidagao covarde de um procere do liberalismo. 
A ultima phrase de Badaro — "morre um liberal, maS 
nao morre a liberdade" — resoa de sul a norte do paiz 
como um clarim revolucionario. 

Os jornaes opposicionistas inflammam-se. Nao ha 
mais quem possa conter a linguagem incendiaria da in:- 
prensa que e a linguagem apetecida pelo povo. Antonio 
Borges da Fonseca, que dirige o Republico, processado 

J 
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pelo governo, c unanime e acintosamente absolvido pCiO 
jury. 

Tinha-se chegado a uma altura tao inesperad.-, 
que fatalmente a revolu^ao teria de estalan Pregava se 
^bertamente nas ruas contra o throno, os jomaes 
vam claramente em republica. 

Os proprios ministros imperiaes nao tinham ma 
prestigio para se fazerem eleger. O imperador, esa 
Percebido do seu declive, corre affoito a Minas pa 
'tnpor a eleicao de Silva Maia, seu ministro. Em vez 
festas, o povo mineiro recebe-o com dobres de ma os. 

E e na volta, ja em principios daquelle ^no ^ 
que a revoluqao comega a desencadear-se. s po 

^uguezes esperam Pedro I com festas apparatosas p 
dissipar-lhe do eS(pirito os sons funerarios dos 
tangidos em Minas. E na noite de 12 de margo 
formam o bairro commercial da cidade 

de fogueiras, coretos illuminados e fogos e 
Os brasileiros vem para a rua impedir os es J 

Um principe como D. Pedro nao merece ^5"^^ ^ ^ ' 
pa! Mas, na noite seguinte, os portuguezes 

'uminarias. Aquillo parece uma eciso 
msulto. A onda nacionalista impa offe 
acabar com aquella histona! E marcna & ,~,«7pc 
para desmanchar a festa. Prevenidos, os p 

entrincheiram-se as janellas e as varan 
sas e mal os brasileiros vao •^^^^S^'^^^jamente sobre 
de pedras e cacos de garrafas cae ^ 
a tnultidao. O choque e yictoriosos, na 
^ turba dispersa, alarmada e ferida. 

. .J • ,1^ irrtnerador dominam 
loite segumte os partidanos do inip 
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inteiramente a cidade, espancando o povo nas 
obrigando a populagao a festejar o principe. Os granidc? 
vultos da opposicao tern as vidracjas quebradas a 
e as portas arrombadas por se negarem a illuminar ' 
fachada de suas casas. 

O govemo faz ouvidos de mefcaldor a todos 
protestos. Mas o elemento nacionalista vae falar itiaj® 
alto. Na rua da Ajuda, em casa do padre Custodi" 
Dias, vinte e tres deputados e um senador reuneni-s® 
para suster a situaqao nos braces. Sao as figuras d- 
maior relevo do sentimento nacional: Evaristo, 
Branco, Odorico, Hermeto Carneiro Leao, o senado"^ ; 
Vergueiro, o padre Martiniano de Alencar, Castro 
vares, Paulo Barros, todos os vultos reaccionarios '1° 
levantamento da patria. Pensa-se em por immejdiatS' 
mente a revolucao na rua. Tem-se o apoio do povo 
soffre e o apoio do exercito que ve a naqao diminuid^' 
Mas domina ainda o espirito de conciliaqao. Opina-^® 
ipcr uma mensagem ao imperador clamando em faV"^ 
dos brios brasileiros. Evaristo rodige o protesto. ^ 
uma peqa de alta energia, deseuhando com grandes p® 
lavras a gravidade do momento, terminando por nio^ 
trar que o povo, nao tendo mais confianga no govern"' 
acabara por vingar-se pelas suas proprias maos. "A 
dem publioa, o repouso do Estado, o throno mesiH"' 
tudo esta ameaQado", se a corte nao recuar do camio^" 
em que marcha. 

Aquillo estoira come uma bomba. O imiperad"^ 
percebe que pouco falta para estalar a revolta. E recua- 
Recua formando o gabinete liberal, com o visconde 
Goyana na pasta do Imperio, 
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. Torha-se mais kve a atmosphera. Mas ja se havia 
, svanqado muito para, cle um momento para outro, con 

ter a machina revolucionaria. 

Aproxima-se o dia 25 de inar^o, anniversario da 
Constituiqao. O parti,do da liberdade vae festejal-o com 
solennidades estrondosas. Mas ninguem quer na festa 
Pedro "I, o imperador mconstitucional. E, acintosameii- 
te, nao Ihe mandam o convite. E' na egreja de S- Fran 
Cisco de Paula o Te Demi festivo. Quando m'enos se 
espera, eis que D. Pedro surge no templo, nsonho, 
desenvolto, ao lado da imiperatriz. _ 

~ Nao me convidaram, mas eu sou constitucional 
c aqui estou. 

A surpresa e commovedora. Apesar disso, o pov 
nao se expande. 

— Viva o imiperador! 
— Viva a Constituigao! -it 
— Viva Pedro I, emquanto constituciona 
Elle percebe o alcance daquelles applauso 

Emquanto constitucional... Empallidece. ^ 
— Sou e sempre fui pela Constituiqao. ex a 

Perturbado, como se Jiivesse sentido uma pun a a 
Peito. 

— Viva a Republica! ecoa pelo templo um g 
claro. 

O princiipe finge nao ouvir e, para me or 
Veneer o povo de que nao tinha ouvido, num g ^ 
galantaria, prende ao chapeo armado o tope naciona. 

Bntra o mez de abril. No dia 4, na pago a oa 
Vista, festeja-se o anniversario de D- Mana , e or 
^ugal. Nao devia haver a menor sombra de arruagas 
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naquelle dia. O fninisterio compromette-se a conter oS 
desordeiros. Mas, a meia-noite, chega'ao palacio a noti-^ 
cia de rusgas, que a policia nao pode reprimir, no cen- 
tro da cidade. O principe excita-se, exasperanse e, no 
dia seguinte, demitte o gabinete. O novo ministerio ^ 
de figuras reconhecidamente hostis a marcha liberal. 

Mai a noticia corre, pela cidade o partido naciona* 
lista agita-se. Nao e mais possivel evitar a revolucao. 
nao era mais possivel esperar-se alguma coisa do 
perador incorrigivel. , 

E, pela manha de 6, o povo amotinado vae-se juR' 
tando no campo de Sant'Anna, espontaneamente, sei« 
que ninguem o congregiie para ali. 

A's 3 da tarde, a multidao avoluma-se. Ha de^ tu- 
do; desde os, militares, deputados e senadores, ate o5 
arruaceiros que o Girao, o Republica e o, Lafuente 
commandam. E' a populacao inteira da cidade conglo' 
bada, ali, para levantar a dignidade da patria espesi j 
nhada pela coroa. , , 

O pensamento e um so: a reintegracao do minis ^ 
terio demittido ou a revolucao. i 

E' a massa popular de todos as tempos querent" 
impor finalmente os seus direitos e a sua vontade. 

Dessa vez triumphara. Ha de tudo para a victori^' 

ate a tropa que o general Francisco de Lima.e Sil^^ 
enfeixa.nas maos. ■ ' 'Ae 

Mas e preciso comegar a agir. Aquillo aa9 po" 
ficar somente na reuniao do povo ali no Campo. P®' 
■C'em-'se enviar parlamentares, afim de impor a D. P®' 
dro a renomeagao do ministerio. E' necessaria' 
commissao de juizes de paz das freguezias da cida 

-'i i 
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para ir a Boa Vista. Chega Ciistodio Xavier de Barros, 
iuiz de paz de Sant'Anna, e niais tarde o padre Joao 

'Jose M'Oreira, do Sacramento, e Araujo Azambuja, de 

Jose. A commissao, a cavallo, parte para S. Qiris- 
^Ovao, voltando as 7 horas da noite. O impera^jor re- 

cusava-se a refazer o gabinete que demittira, por ser 
^nia prerogativa sua, garantida pela Constituijao. 

Os iproceres do levante reunem-se na Camara Mu- 
'^^cipal. A. resposta irrita os rebellados. Que o general 
^'"la e Silva va ao pago pintar a situa<;ao e convencer 

'Tionarcha de que o povo tinha direitos, direitos que 
agora exigia na praga publica por bem ou por rnal. 
O general parte. Ao voltar, as 10 horas da noit-, 

® decepcao e maior: o ministerio nao voltara ao poder, 

Pedro nao capitulara. 
A agitagao cresce. A massa popular ruge deses 

P^i'adamente. Chegam dois corpos de artilharia de posi 
'*^0 e o batalliao de grana'deiros que se yem juntar aos 

'"^'voltosos. 
Na Camara Municipal os chefes liberaes combinani 

'^edidas. Sera melhor e mais pratico evitar-se erra 
'^^mento de sangue. Mais uma vez deve-'se voltar a 
^hristovao para desenliaf o que ha de grave no momen 

0 exaltamento do povo, a adhesao das tropas. 
O major Miguel de Frias, nomeado parlamenta 

immediatamente para a Boa Vista. 

* ¥ 
•Y- 
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Era justamente isso que esta'va inquietando agoi^ 
a onda revolucionaria, acotovelada no Campo. ^ 

Mais de uma hora da madrugada de 7 e o majoi 
sem ter voltado, -elle que partira na Vespera, muito 
antes da meia-noite! 

For que aquella demora? Ninguem sabia. Bons 
prenuncios e que nao podiam ser. D. I edro era uiw 
temperamento em labaredas, arrebatado, capridioso, 
detonante... Quern sabia la o que se estava passando 

no palacio imperial?! Ferido no seu amor propno, irri- 
tado, o imperador seria capaz de todas as loucuras e 
talvez estivesse agindo com a sua impavidez incons- 
ciente. Era bem possivel que Miguel de Fria's ja esti- 
vesse preso... 

Nos sal5es da Camara Municipal, Evaristo, Ver- 
gueiro, Odorico e os outros passeavam nervosamente, 
calados. 

Fora, a multidao rugia, pioada de impaciencia. 
— Abaixo o imperador! 
  Viva o ministerio liberal! 
  Viva a republica! 

E as horas passavam. E o major sem voltar. 
A falta de noticias, o ambiente de incertezas, 

creando um peso nos coragoes. Que estaria acontecen- 
do, que iria acontecer? 

Comeqam a correr, pouco a pouco, os boatos. 

Dizia-se que o partido portuguez, se concentrava. 
armado, para vir sufiocar a revolta. 

Em S. Christovao, apezar do batalhao do impera 
dor ter corrido a confraternizar com os liberaes, aio' 
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havia elementos para a reacijao. Nao estaria D. 1 
dfo a frente daquellas forcas? 

OS minutos corriam em sobresaltos. Boatos 
Iroatos... 

Uin homem que tinha vindo de S. Christovao con 
que, nas vizinhancas da Ouintia, juntavam-se as 

^^rqas leaes ao throno. A nova espalhou-se assustado 

•"^niente pelo largo apinhado. Houve quern detalhassc 
inforniacoes: era o coronel Joao Carlos Pardal, com 

° seu parque de artilharia montada, que vinha marchai 
'-Ointra o povo. Marcharia tambem o conde de Vi a 
^^ova de S. Jose com a parte fiel da guarda de honi<i 

I commandava. 

Urn sopro de desassossego passou pela turba. A 
' j'^Hella da Camara Municijjal uni orador appeal eceu pa 

falar a populaga. Que o povo serenasse, que o po 
^'Vesse confian^a na sua formal Era possivel 
*^hoqiie estivesse por minutos, mas o povo, o po\o 

0 povo que se reunira ali para erguer os sentnne'^ 
; sagraidos ,da patria, saberia collocar-se a a tura c 

brios e dos seus ideaes! Agora era qwe ^ imper 
ver 0 valor da energia e da vontade popufares. 

O discurso, em vez de acalmar, inquietou " ^ 
^^ssa amotinadia. Era entao,verdade que 

^ ^ entao haver encontro entre as tropas lega is 

, da liberdade? O coronel Pardal ^ 
1 I^rtido da Boa Vista com .o parque de arti lar 

^^da ? 

i Duas horas da manha. Um ruido pesaido comegi 
I ^ cliegar dos lados da Cidade Nova. E' um rumor e 

i' 
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carros, cada vez mais proximo, lento, profundo, com 
um trovao rolando ao longe. 

"A multidao estaca, de respiraqao suspensa, Toc'^ 
o mundo esta de ouvidos agucados na direcQao do ri' 
mor. .. 

Uima nuvem de angustia envolve a turba. O , 
aproxima-se, cada vez mais pesado, mais vivo, 
aterrador. Nao pode haver duvida. Sao as forgas 
periaes, as carretas da artilbaria rolando estrondosa 
mente pelas pedras das ruas! 
  E' o coronel Pardal! grita um homem assus-' 

tado, no meio do povo. 
Nao ha mais quem possa conter a multidao. U'" . 

desotkiem doida agita a massa revoltada. Gritos, uivo^ ■ 
correrias. E' o salve-se quem puder, desenfreado, 
turbilhao de gente a rolar na onda, a turba inteira 
disparada pelas ruas que desembocam no Campo. 

Nas janellas da Camara Municipal bragos afflict" 
movem-se para conter o povo. 

— Nao e nada! nao e nada! . . . 
Debalde. A pra^a esvasia-se. E, quando o genef^ ! 

Lima e Silva desloca os batalhoes para um possivel eP' | 
bate com as pretensas for^as legalistas, tropa nenhui^^^ , 
encontra a sua frente. 

Era aipenas um grande carro de capim, com 
tro juntas de bois, que vinha pacificamente do Ari^^ 
rahy em caminho da cidade. 

* 
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A'quella hora, justamente aquella hora, Pedro 1, 
itnaginando que nao tinha elementos para res ^ ^ ' 

^ forca e a coragem do povo reunido na^praca pu ica 
entregava a Miguel de Frias o decreto em que ^ ' 
0 throno na pessoa de seu filho, o principezui 
Pedro. 



Entre o ceu e a terra. 

Teve razao Oliveira Lima quando disse que, 
a revoluqao de 1817, se aprendeu no Brasil a m 

'"sr pelos ideaes. Na revolugao do Equador, sete 
tarde, o brasileiro nao sabia apenas ^ 

^inha a dignidade da morte em prol da liberda e. 

Foi, na verdade, a revolu^ao em que me ^ 
'^orreu, em que mais alto timlbrarani o heroismo ^ 
abnegagao dos martyres. . , • / 

O que anteriormente tinha havido de 
era a inconfidencia mineira. Mas a incon^ 

•^'neira foi, salvo a extravagancia da comparaga , 
. . • i;v,prn1 ■— verme- ,i j 

^.specie de rabanete da nossa historia 
11^ por fora e candidamente braiico po' cnnlm 

^entro, como miolo, nada inais foi ^te ao" ^ 
poetas que nao tinham coragem 

sacrificio da vida. E a prova e que, de . ^ ^ 
'dealistas mineiros, so um soube morrer, jv 

nao sabia dar forma riinada e metn ic f; 
sonhos — Tiradentes. As revoluQoes nunca se fizeran ^ / 
Com poetas, fizeram-se com aquelles que sa e q 

e 0 melhor paste das revolugoes. '' 

Biblioteca Publtca Benedito Leite 



198 ViRIATO CORREA 

Na revoluQao do Kquador nada houve que deslu 
trasse a dignidade de urn movimento liberal: nenhui", 
dos proceres a delatou, nem a trahiu, netn a negou. 

Tudo concorreu para a illuminar e para a engraH' 
decer: o numero dos martyres, a serenidade com 
se entregaram ao sacrificio, a nobreza com que mof 
reram, a coragem com que enfrentaram a morte, o aP^^' 
mo de civismo com que caminharam para o .cadafalso- 

De grande nada faltou. E teve ate a aureola radio&a 
do milagre. 

E' aquelle caso estonteante, aquelle estupendo caso 
cearense, da villa do Ico, em 1825, o anno mais dolo' | 
roso e mais dramatico de toda a historia liberal " , 
Brasil. E' no fusilamento de Antonio de Oliveira Pl^* i 
ma que, apezar de figura secundaria da revolugao, ^ 
munificencia imperial de Pedro I te;mou em sa.cn 
ficar. 

O episodic e daquelles de deixar o historiador cs 
tupefacto. Nao se sabe onde encaixal-o, se dentro 
ambito da lenda, se nos dominios das cousas milagrosaS- 

A classifical-o como lenda e necessario assentar-^® 
que, em historia, o testemunho dos coevos e os do 
cumentos do passado nada exprimem e nada valem. 

Da vida, o que della sabemos, e quasi nada. Entr® 
0 ceu e a terra ha cousas que nao alcanna a nossa 
philosophia, ja disse o velho Shakespeare. 

Tudo que ahi esta deante dos nossos olhos, palp^' 
do por nos, e para nos ainda misterio. 

Vivemos em immensas trevas, as tontas, as ceg^^' 
na illusao de que vivemos no esplendcw da luz. 

J 
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E a verdade e que, do largo veo que nos envolve, 
^penas a pontinha se levantou... 

Manda-nos a vaidade que se repilla o sobrenatura 
no entanto, a cada passo, o sobrenatural nos su p 

^snde, como a zombar de nos mesmos. 

O episodio de Oliveira Pluma, no Ico, e uma prova 
que ha forgas invisiveis acima das nossas orqa , 

lue, entre o ceu e a terra, ha cousas que nao a ca ? 
•lossa va philosophia. 

Per mais que se queira arrasar o fatalismo 
®ciste mesmo contra a nossa vontade. A vi a 
^hor, a creagao, e o rithmo. Tudo tern a sua ca 
^ sua medida, a sua ordem, a sua marcha, ' 
^ seu compasso. O que foi creado para uma or ' 
^resce, evolue e morre dentro della. Sao 

onde tudo corre sobre trilhos. Nada se az 
^steja regulado. Esta tudo deterniinado, pauta , 
nado. E' o rithmo, o grande rithmo que vae 
aos astros, dos astros ao infinito. Tudo o e ^ 
^atal: nasce quando tem de nascer, g5 ge 
tempo de florir e morre quando deve ;mnres- 
"lorre no dia, diz o povo, com o seu ^ 
sionante. E, de outra maneira, sena qu 

creaqao e, as leis da crea?ao, nem 
'"evoga. , . ■ 

O episodio de Oliveira uma 
^ista o chronista estatelado. Lenda. ^ 
^'^usa, nem outra. 

Apenas o fatalismo eterno a 
O revolucionano cearense nao 
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morrer naquelle dia em que o levaram ao fusilamento- 
A scena e, na verdade, de aibalar as almas rtia'® ^ 

endurecidas pelo materialismo. 

E' na manha dramatica do sacrificio. 

Oliveira Pluma, na sua camisola de condemnado, 
esta a espera da descarga dos fusileiros. 

— Fogo! berra o commandante do pelotao. 

Oliveira Pluma brada com toda a energia d'alma^ 

— Valha-me o Senhor do Bomfim! 

Estronda a descarga. Mas, ca§o curioso! nenhum^ 
das balas se foi cravar no peito do martyr. Cravaram-se 
todas no angulo da parede da cadeia. 

Nova ordem de descarga se ouve. Novo brado do 
condemnado estruge vibrantemnte. 

— Valha-me o Senhor do Bomfim!... 

Para onde teriam ido as balas? O suppliciado ] 
esta de pe, vivo, intacto, incolumd. | 

O commandante esta tremulo, estupefacto. 
E e gaguejante que elle da novas ordens, que exig® 

pontaria melhor. 
— Fogo! grita. 

— Valha-me o Senhor do Bomfim! brada Olivet' j 

ra Pluma pela terceira vez. 
Estoura e flammeja a descarga. As balas foram to' 

das, todas ao peito do condemnado. 
E oh, surpresa! oh, milagre! Oliveira Pluma esta 

de pe, risonho, como se Ihe tiviessem atirado apenaS 
tim punhado de rosas. 

Vae ser novamente ordenada outra descarga. NeS' 

J 
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se momento a multidao interveni. A justi^a nao podia 
ter mais direito sobre aquelle homem. 

E arreb.ta-o e le.a-o corregaclo «spe.t03ame„le 
Para a capella proxima, a capella do S«n if"" 
fim. 

E so muitos annos depois Oliveira Pluma mo 
Entre o ceu e a terra ha certamente muita e 

cousa que esta acima do entendimento humane. 

Biblioteca Publtca Benedito Leite 



O heroe dos estudantes 

Qualquer espirito de 
^bservaQao e senso commum, ao en 
''a nossa historia, fern a cada passo um espa 

as b.ellezas, os grandes lances, os surtos P 
•los surpreendem. Sao as mentiras. mentiras. 

A historia do Brasil esta atravancada d 
Todos nos que passamos pelas j^io 

'omos ensinados que, pela invasao ae j,, um 
Janeiro, Ben.o Gurgel do A™.al a 

PUnhado de estudantes, ali na rua Direi 
® venceu a columna do corsario francez. 

As creangas de hoje aprendem j^riihante, 
"^'osa de uma maneira mais incisiva ^ ^ ^^fesa, dos 
Por aquelle admiravel conto de Bilac ^ ineni- 

Contos Patrios", escriptos rigorosamente p 
'lada das escolas. . 

E- uma mentira da historia dessa 
Raros sao os histonadores qu 

phalange de estudantes que Gurj,el 
'^andou. 
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Varnhagen, o mestre, embora nao se refira a Gui'- 
gel do Amaral, allude aos estudantes. Em Southey la ^ 
estao OS estudantes, em Rocha Pombo tambem, em Joao 
Ribeiro a mesma coisa. Em todos, emfim. 

Todos mentiram. 

E nao e necessario um grande esforgo para ven- 
ficar-se o erro em que cairam os nossos historiadores- 

Quando se deu a invasao de Duclerc no Rio de 
Janeiro? Em agosto de 1710. 

Que era o Rio naquella epoca? Que era a instruc- 
9ao publica naquella quadra? 

A cidade nao era mais que uma aldeia grande, ^ 
instrucgao era absolutamente nulla, inteiramfente inexis- 
tente. 

A instrucgao publica no Brasil so foi creada pelo 
marquez de Pombal, e o governo pombalino comega 
com o reinado de d. Jose, em 1750, quarenta annos de- 
pois da invasao franceza. Antes disso nao havia nada, 
rigorosamente nada, a que se pudesse dar o nome de 
escolas. Havia apenas o Collegio dos Jesuitas, mas o 
Collegio dos Jesuitas tinha a frequencia de creangas de 

calgas curtas. A mocidade estudiosa, como hoje rheto- 
ricamente chamamos, a dos arroubos, da abnegagao pa* 
triotica, dos enthusiasmos civicos, a capaz de pegar eio 
armas, essa nao existia, pelo simples facto de nao haver 
onde estudar. Quem quizesse ir alem das primeiras l^' 
tras ensinadas pelos padres embarcava para o reino. 

Onde teria ido Gurgel do Amaral descobrir os bra- 
vos estudantes que commandou para derrotar os fran-. 
cezes? No Collegio dos Jesuitas? Nao e possivel. Com 

i 
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crean^as nao se arriscaria elle a empresa tao perigosa. 
O erro e flagrante. Gurgel do Amaral oppoz de^ 

^3cto uma resistencia formidavel as tropas de Ducleic, 
<^onio no anno seguinte defendeti a cidade dos ataques 

Duguay-Tirouin, morrendo dfista vez aos embates 
armas francezas. Mas nao foi com e&tudantes que 

se atirou ao combate. Foi com populares, talvez mogos 
todos elles, mas mmca das escolas, que escolas nos nao 
t'nhamos naqnelle conieqo do seculo XVIII- 

* 
* 

Quern e afinal esse Gurgel do Amaral, que a 
toria ruidosamente glorifica, levando-o ate p 
Hvros escolares como exemplo civico? 

Apenas — um bandido. 

A familia dos Gurgeis foi, no seculo 
fama estrondante em crimes horroiosos. 

^nu-gel do Amaral Coutinho era negociante no^ 
^'os primeiros annos do s6culo vamos encontra ^ 

^linas, fngido, por ter 'feito nmas mortes, ^ " V-is- 
Campo Grande. Esta acolhido a protecgao ' 

'^hoal da Silva Guimaraes, aquelle celebre na 
8'Uerra dos Bmboabas. Paschoal tinha sido sen 

no Rio. 

La em Minas, Gurgel e o mesmo homem. A isto- 
v: . ■ . ;^c pni movimeiitos 

surpreende-o em vanos negocios, ^ 
nao desmentem a sua fama de facinora. 

^^ando terminou, em Minas, o contiato e orneci 
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to de gado a populaqao, eis que apparece Gurgel do 
Amaral, pedindo a renovaQao do contrato. Essa historic ^ 
da renovagao do fornecimento de gado, que foi o ger* 
me mais violento da guerra dos Emboahas, era o qu® 
hoje se pode charnar uma grossa negociata. O monopo- 
lio com todas as caracteristicas. Estavani no negocio, 
alem do heroe dos "estudantes", o celebre frade trino 
Francisco de Menezes, o bellicoso frade Menezes qu« 
defendeu o Rio da invasao dos francezes, Manoel Nu- 
nes Vianna, o governador dos emboahas, e Sebastiao 
Pereira de Aguilar, proprietario da grande fazenda das 
Aboboras. 

Os paulistas levantam-se contra o monopolio. O 
frade vem ao Rio com largas sommas dos seus socios, 
para veneer ao peso de ouro. Os paulistas cotizam-s£* 
Aquillo ja e uma luta entre portuguezes e os senhores 
da terra. Ganham estes a contenda. 

Rugem entao as rivalidades; as provoca^oes de 

parte a parte accendem-se. Estala a immensa tragedia 
que se conhece pelo nome de guerra dos Emboahas. 

E' no periodo mais intenso da luta que se vae e»" 
contrar a figura de Gurgel do Amaral, no celebre epi- 
sodio do Capao da Trai^ao. 

Urn dia, o arraial da Ponta do Morro amanheceu 
cercado pelas tropas paulistas, ao commando de Valen- 
tim Pedroso Barros e Pedro Paes de Barros. Ambro- 
sio Caldeira Brant, commandante dos emboahas, all 
arraial, vendo que nao podia veneer o inimigo com tao 
pouca for^a, manda pedir soccorros a Nunes Vianna. 
Nunes envia entao Gurgel a frente de um grande bata- 
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lhao de reinoes. Os paulistas conseguem saber a P 
, dos reforqos de Gurgd, e fogem. Quando 

^"iboaba chegaas proximidades de Ponta do Morro n 
inais o cerco inimigo. Tresentos paulistas _ 

se na fuga. Gurgel envia o capitao Thomaz Ribeiro 
^ Corq.o a perseguil-os. Corgo nao e homem para aq 

cnipreitada, e volta do nieio do caminho, a egan 
superioridade das tropas adversarias. Gurgel eft ure 

reune a soldadesca e marcha nas pegadas dos 
ti'arios. Os paulistas nao'contain niais coin a p 
Sui^ao: tern as barracas armadas num capao e m 
6 divertem-se a cagar, quando chega o bata ao p 
?uidor. O primeiro cuidado do commandante _ 

^ por cerco ao capao. Comega o combate. hbcon i o' 
copas das arvores, os brasileiros 

'^josamente. Mas dois dias dura aquillo. ^ ^nrre 
^^lue comer, nao ha nada que beber. I^o capao n 

^0 menos um fio d'agua. Nao e possivel resist ' ^ 
longa privagao. Na manha do terceiro dia en 
Gurgel a bandeira branca da paz. Deante o e 

Paulista, deante de suas forgas, Gurgel jura 
Santissima Trindade ^onservar a vicia 

, r 1 n bando de pau- 
guerra. O juramento e formal H-ia-se a 

'istas decide-se a entregar as armas. D^^e ^ fora. 
'^I'agedia. Gurgel revela-se o infame ^ dea'ol- 
•'^panhando os brasileiros desarmados, man' 

um por um, sem corar do juramento .^idados 
tes. A carnificina e tremenda^ Sao os 

s'Hiboabas os primeiros a condemnai a, 
Vianna envergonhado do proceder miseravel do 
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cabo cle guerra. O eco daquella traiqao abala profunda- 
n^ente os aniinos dos reinoes. D. Fernando de Masc^r^' 
nhas, que ate aquelle instante nao havia prestado gnn' 
de attengao a guerra, segue do Rio para' Minas 
conter a insurreicao. 

Gurgel sente que os proprios correligionarios o I'C" 
pellem. Foge, como do Rio fugira por occasiao das nior- 

tes na egreja de Campo Grande. Em 1710 parece-lhe 
que tudo esta esquecido. Surge entao no scenario do 
Rio de Janeiro. A occasiao e maravilhcsa para que ni»' 
guem Ihe pega contas. A cidade esta agitada pela inva- 
sao de Duclerc. O que se quer sao bragos, sao peitos 
decididos para a defesa. 

Elle e infame, mas e valente. Arregimenta de ii"' 
proviso um troQo de ho'mens, e atira-se na luta. A vi- 
ctoria, conquistada com heroismo allucinado, da-lhe di- 
reito a viver tranquillamente. 

Depois vem a invasao de Duguay-Trouin. A coHi- 
sao.e maior. O corsario francez consegue conquistai' 
definitivamente a cidade. As forgas da defesa estao 
completamente desanimadas. 

Gurgel luta com os invasores na Bica dos I^Iai'i' 

nheiros e no morro de S. Diogo. 

Depois do saque, o almirante francez envia ao 
governador Castro Moraes a intimagao para que resga' 

te a cidade. Se o resgate nao for feito, serao as forta- 
lezas arrazadas, a barra entupida com os navios aprc 
sados e a cidade destruida a fogo. E, pai'a mostrai" 
qiianto era seria a ameaqa, o corsario conquistador eo- 
viara 300 soldados para talar os campos, meia legu^ 
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cm torno da zona urbana. Bento Gurgel, com po 
mais de 20 homens, vae impedir o trabalho 
dos francezes. E' morto entao pelas tropas de mr. 
Srugnon, que Ihe carregam o .cavallo e as armas com 
tropheos. 

E ahi esta o heroe dos estudantes. Era va ent 
Jestemido, mas para uma glorificagao histonca, pun ^ 
palmente para uma glorificagao civica nas esco a 
niuito infame. 
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D. Joao VI, o clemente 

t 

O sr. Eugenio Silveira, com 
escriptor e aquella immensa e dev 

Pelas coisas monarchicas, tra^ou pelas columnas 
'"cio da Manhd um lindo artigo sobre a c em 

Joao VI. .Qj. jgg. 
Com elogios claramente exaggerados ao 

'as linhas, affirma o poblicista portuguez que^ ^ 
das nossas reminiscencias historicas a^ dar 
'Sestao do trabalho. O artigo de Eugenio ' 
0 que aqui dissemos — que a clemencia 
^ilho de Maria I nao passa de uma p^ssou 
tira historica. E, a proposito, conta ° 7 ^ £qJ 
^ntre o monarcha e 0 marquez de Lo^ ^ 

o marquez de uma clemencia exemp a 
Deve ser verdade. VI, na- 
Mas, para a histona, o imparcial. 

quelle caso, e precano para um ju g 
Basta que a gente se lembre q 

nimgos Jose de Mendonga, 0 1. marq 
Pae do Z.' possuidor desse titulo, Nunc J 
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Mendonga e Moura, que se casou com d. Anna de Je- 
sus Maria de Branganga e Bourbon, filha de Caflota 
e pretensa filha de d. Joao. E, segundo rezam as chro- 
nicas intiinas da corte, muito antes do casamento o 
marquez e a princeza era amantes. 

O soberano foi forqado a ser deniente para o pa^ 
do seu futuro genro. 

Nao pode haver em nos o proposito de negar as 
qiialidades ao fundador do reino do Brasil. E' possivel 
que essas qualidades existam; mas, que existam, a 
ponto de elevar d. Joao as culminancias de rei clemen- 
te — isso e que nao. 

E' preciso de uma vez suffocar pelo gasnete as 
mentiras berrantes da hossa historia. A visao moderna 
de historiar nao permitte mais repetir o que esta con- 
vencionado; exige a verdade. 

E, deante da vetdade, d. Joao VI foi um dos cara- 
cteres mais esfarrapados, mais oscillantes e, p6de-se 
mesmo dizer, mais torvos do seu tempo, uma das alma^ 
mais esitranhamente feias, das almas da sua estirpe. 

Aquelle facto que, em 180v3, escandalizou o reino 
portuguez, e a prova mais retumbante de que a apregoa- 
da e estabelecida clemencia d'el-rei nao passa de uwii 
mentira ptieril da historia. 

O caso e conhecido. 

Em 1800 entrou para o pago real, em Lisboa, como 
dama de honor, a figurinha tentadora e linda de 
brasileirinha. Era d. Eugenia Jose de Mendonqa 
de Menezes, filha de d. Rodrigo de Menezes, o conde 
de Cavalleiros. Tinha ella nascido em Minas {Mario 
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^hering — "Monumento a D. Joao VI ) 
^uando o pae, aqui pelo Brasil, andara coino capita 
general e governador daquella capitania. 

No esplendor dos seus dezenove annos, no vi?o 
riitilante de uma niocidade formosa, d. Eugeni^' era 
sorriso e o corpo mais festejados da corte. Havia 
siia figura um que de estranho e embriagador, u 

'iiixto de fi'dalga que possuia no sangue o sangue dM 
^arialvas e o travo exquisito de uma fruta selvageni. 
^nibiente voluputoso do Brasil, onde ella vieia a u 
Passara os seus primeiros dias, deixara-lhe na 
^ma vibraqao original; sentia-se-lhe na graga de i a 

o fulgor estonteante dos seres meridionaes. 

Pelo que dizem as chi'onicas, d. Eugenia, p 
^^Hs donaires, pela sua formosura, pela^ mara\ i 

"^ocidade dos seus encantos, offuscara a corte 
e carola dos primeiros dias da regencia do 

'"ainha louca. . , 
D. Joao nao havia encontrado no leito a 

Carlota Joaquina os gozos qn^ 1 eca 
braQos de ,uma hespanhola. E, a 
a figurinha vaporosa e pi'cante daquella 

^esnorteou, foi a cabe<;a real do principe regen e 
D. Eugenia tinha a leviandade natural dos aeze - 

annos irreflectidos, a vaidade naturalissima 
do pa^o. A visao de amores com o rei, , , 

^evia-lhe ter feito esquecer a beiqorra canca a 
Joao. Devia-a envaidecer e seduzil-a. ^ 

E foi o que se deu. Por meiados de 1802 jao pr 

'^ipe e amante da filha do conde de Cava 

Ou porque tivesse medo da lingwa esa ma 
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d. Carlota, ou porque tivesse o feitio e o jeito de san- 
tarrao, o regente procura cercar os seus amores de uW ^ 
ambiente de mysterio e dissimula^oes. 

Um prindpe, um rei tem sempre alcoviteiros de- 
dicados. D. Joao teve dois: o seu afilhado, o celebrf 
padre Joao, e o dr. Joao Francisco de Oliveira. physico 
mor do reino e medico do pago. O papel a que essa? 
duas figuras se prestaram foi o mais triste e o niais 
ridiculo. Em certas noites havia necessidade de passar 
a moQa dos seus aposentos para os aposentos do prin- 
cipe. D. Joao, medroso, dissimulado, com aquella co- 
vardia que foi o trago predominante de sua vida, receia- 
va ser surpreendido por alguem, quando se esgueirasse 
pelas paredes dos corredores. E entao, ao anoitecer, o 
padre e o medico entravam no quarto de d. Eugenia, 
para palestrar. Mais tarde saiam, dirigindo-se os dois 
para os aposentos do principe. Mas ahi ja nao entrava 
mais o padre. Havia ficado la no quarto da dama de 
honor, sem a batina. D. Eugenia, disfar(;ada em sacer- 
dote, com as roupas do padre Joao, era quem trans- 
punha a porta da alcova real. 

Mas, ao comeQar o anno de 1803, o regente esta 
agoniadissimo — a brasileirinha sera mae naquelle 

anno. O escandalo estrondara. 

O filho de Maria I tem a mania de passar pelo 
monarcha mais limpo de costumes e mais recatado de 
moral daquella epoca em que os soiberanos nao se en- 
vergonhavam de proles bastardas. E' preciso evitar de 
qualquer maneira o escandalo. 

E d. Joao entende-se com o dr. Joao Francisco 
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de Oliveira. O que propoe ao medico e o que nenhum 
^ homem tem a coragem de proper a outro. Quer que 

fuja com d. Eugenia, que elle passe por ter si o o 
conquistador do coragao da fidalguinha. Para um prm 
cipe regente um facto daquelles seria horrivel e es 

•^oralizador, para um simples mortal nao tena vu to 
0 caso. 

Joao Francisco e casado e tem dois filhos. 
ser uma alma com uma noqao muito estranha da on 

e da fidelidade aos reis. Acceita a proposta. ac 
ficara o seu noma, o nome de sua familia, a paz co 
jugal, o futuro, tudo, pelo bom nome e boa fama 
soberano de sua patria. 

A pretexto de doenga, d. Eugenia licencia se c 
^ira-se para a casa de um irmao. E, no \ ^ a 
de 1803, o escandalo estala em toda a Lisboa. ni 9 
desapparecera com o dr. Joao Francisco de Oliveira 

A corte inteira formiga em mexericos. Os 
'"es da far^a, magnificamente preparados para 0 
de effeito, nao conseguem convencer ninguein. s 

^elas do regente nao tinham tido a virtude ^ 
^ sua culpabilidade. A malediccncia zune e ervi 
Pit ■ ' ■ • fiar a sua tremenda '^arlota Joaquina e a pnmeira a aiiar a 
lingua: 

- Dos tres Jooes um foi, que todos tres andavam 
la. o padre, o medico e o principe, dizia abertamen e, 
_ tnTltO 3i CSr&ClC" 
^aquella descnvoltura sem peias que 
rizou. 

Na carta que Joao Francisco escreveu a 
communicando a fuga, carta de que a Bi lot eca 
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clonal possiie uma copia authentica, escusa-se o medico 
de explicar as causas do seu gesto, e isto porque a mti- ^ 
Iher "tudo sabera". Confiava seguramente na lingua do 
povo. 

D. Joao nao contava com o mao resultado da far^a. 
Nao Ihe havia passado pela cabega que a corte e o povo 
repellissem engulir a pilula. 

E aquillo o irrita. A sua admiravel clcmencla vein 
a flor. E que se imagina do proceder, da grandeza 
de alma do monarcha? Volta-se contra a- formo- 
sa creatura dos seus amores. Deante da mulher amada, 
da mulher que se amou, todo coraqao esbarra. O do 
regente, nao. D. Eugenia foi perseguida tremendamen- 
te, infamemente, miseravelmente. 

A 2 de julho o principe langa para o reino surpre- 
so o alvara da perseguigao. No documento ha phrases 
e sentenqas que irritam e revoltam. Ha coisas destas: 
... "tendo-se verificado na minha Real Presen^a qii® 
d. Eugenia Jose de Menezes, esquecida da honra e da 
decencia do pago, de si mesma e daquelles de queni 
vem, se precipitara (vejam isto, vejam isto) no crime 
torpe e abjecto de fugir com um medico, offendendo 
assim o respeito e o decoro do mesmo pago e injuriando 
a familia e a casa em que nasceu, com tanta infamia 
propria como escandalo geral"... 

E mais ainda; "que sendo indispensavel nao so 
zelar o respeito devido a casa real e a honestidade ^ 
louvavel procedimento da familia della, especialmente 
daquellas criadas que, pela sua qualidade e representa- 
gao devem servir de exemplo (grande farcista!) na pH" 
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dos costumes e gravidade de todas as suas 
1 lias tambem conservar illezas a niemoria e , j ' 

das familias illustres que nao podem ser 
Por pessoas (e essa pessoa elle liavia ania o •) » ' 
'Is quaes envilecendo por factos torpes, a jec , 
candalosos a distincgao com que nasceram se 
dam por elles da grande representagao os seu 
res e das prerogativas e privilegios que'os mesm . 
transmittiram por virtudes assignaladas, ei os 
^os e sacrificios gloriosos".. • 

E nao a h,do. Tudo isso elle affirm 
l^radamente para mandar que clona iig merces 
'■iscada do titulo de dama, privada de to as as 
e honras, e excluida da successao dos ens 
^ ordens a que tenha ou possa ter algum 

Mas isso nao e nada ainda em comparagao 
mesmo deante do fruto de seus amores, 

11 oKii cpr seu, d- joao, 
"10 para o filho imniinente que elle saD termi- 

toda a sua clemencia, vacilla e recua. a v 
1 ^ . "nrrieno seja uc "a com estas sentengas horrendas. 

gredada (d. Eugenia) da familia e 
e de que ficara estranha (e ® ^ actos dc 
^ sens descendentes, sc os tiver por ■ 
feito e de direito sem poder como se 
mtstato", nem em vinciilos e pracos J 
Iwuvesse nascido de infima pl^bc. f- 
direitos de sangue". 

,• ^citivos que contrana- 
Havia nas Ordcnagoes dispositi q 

i^^i-ncTo com este imai. 
"^am aquelle rigor. Mas elle os derr g 
" . . . ■ , ^ ^ r, riptermmo deimitiva- 
pois assmi e mmha vontade, e o ci 
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mente <Ie motu proprio, certa sciencia, poder pleno e su- 
premo, para que mais nao possa vir em duvida em juiz" ^ 
oil fora delle". 

Ainda nao e tudo. D. Joao esta empenhado 
convencer o reino da sua pureza da costumes. E manda 
perseguir, mas perseguir a valer, o casal de fugitives. 
D. Eugenia e presa em Cadiz; o medico, esse teve tem- 
po de escapulir e embarcar para a Inglaterra, passando- 
se depois para os Estados Unidos. 

Desilludida, amargurada, a moga recolhe-st ao 
Convento das Monjas de Cister, em Tavira. Mezes de- 
pois da a luz Eugenia Maria de Menezes o fruto da sua 
uniao com o regente. Dahi por deante a sua vida e a 
pagina commovedora de um coraqao sangrado. Volta-se 
para a religiao, volta-se para a ternura e para o amor 
de sua filha. Frei Thome de Castello de Vide e o seu 
grande amigo, a quem ella confessa toda a immensa 
amargura que Ihe vae na alma. Tempos depois, em 
1814, o frade e transferido para o Convento de S. Ber- 
nardo de Portalegre. Ella nao pode mais viver sem 
a consolagao suave daquelle velho, e para la se trans- 
porta tambem. Aos quarenta e sete annos parece uma 
velha centenaria, sem um fio de cabello preto, sem utf 
trago que nao seja uma ruga. E, em 1818, morre ao 
peso da immensa dor que a "clemencia" de d. Joao Ih^ 
poz sobre a vida. 

Mas nao e tudo ainda. O processo contra o dr- 
Joao Francisco de Oliveira segue toda a sua marcha 
ate a sentenga final. O medico e condemnado "pelo 
torpissimo e abominavel attentado com que prevaricou 
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no exercicio do seu emprego e por ter abusado 

, laculdade e entrada q«e por elle (o emprego) se me 
penniftia na ponsada de d. Eugenia, alician o a a 
Ponto de a raptar". , 

E' condemnado a que? Apenas a forca. A forca 
na qual, diz a sentenga, "morrera morte natura 

sempre". 
E, como estivesse foragido, a senten?a « 

rava banido e mandava ds "justigas que apellidassem 
contra elle toda a terra para ser preso ou para que ^ 
um do povo o pudesse matar nao sendo seu 

Ainda mais O dr. Joao Francisco 
com a "confi5ca(;ao e o perdimento de sens 
0 fisco". 

Elle e d. Joao se equivaliam. Muitos 
tarde o medico, vindo dos Estados Unidos, es 
no Rio de Janeiro. El-rei reccb« ben. ^ 
nas cortes geraes como deputado peia ^nncprva- 

A menina Eugenia, a fi..,a 
Se no Convento de S. Bernardo ate 

rece casada com Guilherme Smith, consu ^ 
glaterra em Portugal. Em 1849, com ^ ^ 
throno, o consul intervem e ^ndo assim a 
alvara de 2 de julho de 1803, ^ da sua m5e 
filha de d. Joao todos os direitos e 
desgragada. j^em mes- 

E ahi esta a excelsa clemencia o-randeza 
njo deante do amor ella teve existence e grandeza. 
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A historia da Inconfidencia Mineira vive ate hoje 
^t'"avancada de duvidas e obscuridades. Muita^ co 
^sta ainda em pleno nevoeiro, sem uma explicagao 
^oavel. 

Aquella historia do rebugado e um ponto de i 
'^^gagao que perdurara por muito tempo. 

Nos primeiros annos do malogro da conju 
^oiTia em Minas que, numa certa noite, depois ° 
'^onde de Barbacena suspender o lanQamento a 
raina", um vulto mysterioso, que se nao sa la se - 

'^omem ou mulher, andou de casa em casa 
'"adores, avisando-os da grande desgraga que 
'^f^ntar, e aconselhando-os a que fugissem e a qi-e q 
''^assem os papeis que os compromettesseni. igndi 

A' primeira vista a coisa toma um aspects v 
'-Jin vulto mysterioso de rebuQado que, tar e 

vem bater a porta para prevenir de uma e g 
que de maneira alguma se revele, mesmo 

XVIII, tem uma feigao de fabula. 
Mas, no fundo de toda mentira, ha pe nienos uma 
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migalha de verdade a pescar. Estudando-se, com cert, 
interesse, a historia do encapotado fabuloso, fica-se ar 
rastado a acreditar que alguma coisa existiu. 

Se hoje muita gente tiao a leva a serio, a verdad^ 
e que, na epoca, todo itiundo nella acreditou. O 
prio visconde de Barbacena preoccupou-se infinitaraei'- 
te com a tal apparigao my'steriosa, e preoccupou-se tan- 
to que, em pessoa, proced^u a diligencias particulares ^ 
ainda oito mezes depois dos primeiros boatos, ordena- 
va inquiri^Ses de testemunhas para apurar a verdade- 

Quem conhece a figura de Barbacena, bisonbo, si- 
nistro, de poucas palavras e de muitd ouvido, tend'' 
tanto que fazer no processo da Inconfidencia, nao 
acreditar que elle perdesse tempo com o tal encapotad'" 
nocturno, se isso nao tomasse aos seus olhos um aspc 

cto de gravidade. 
E, como se conta a historia, o rebu?ado devia tef 

produzido, na epoca, um grande abalo nos homens 

Villa Rica. Era em maio de 1789. Tiradentes havia j'' 
■ partido para o Rio, a mando dos conjurados, para 

vantar o povo carioca. Barbacena, avisado por Joaqu-'^ 
Silverio de que se conspirava, tinha inesperadameiit® 
feito a suspensao da "derrama". A mediJa do govC' 
nador da capitania deixara os conspiradores com s 
ga na orelha. A atmosphera era de chumbo, c ambiPi^l^ 
de duvidas e receios. Do Rio nenhuma noticia se sab'® 
de Tiradentes. So Barbacena, sempre calado, esCj® 
dido no seu retiro de Cachoeira do Campo, sabia 
tudo. Os boatos zuniam, cortando o ar. Na noite dl/ 
para 19 de maio (Tiradentes havia sido preso a 10, 
Rio, per Luiz de Vasconcellos) o vulto disfargado a?' 

Biblioteca Publica Benedito Leite 



223 
BAHUVei-HO 

Parece de porta em porta, contando do desastre no P 
e aconselhando cautelas. »■«- 

' Era para impressionar. Pelo menos ° - 
^va preparado para uma appariQao aque a 

LL den! Eartecenaccanclalka-se. C «ga m« 
'no a ficar apprehensive e tonto. Como ° ^ 

sabia do que se estava passando na ^ap 
ce-reino? Quem teria trazido.a noticia; Qncm 
®capotado? , . • 

Nao conseguiu saber. Nao se sabe a e ' - 
Que elle eSlta, parece que s6 uma aocume. «ao 

posterior podera apagal-0 f ii K 
Percorrendo-se a papelada da ras- 

encontra. no Appenso II da Devassa de M^nas, - 
tros da sua passagem. . j Ha aoorvri- 

Apenas ha discordancias quanto u data 
Qao e quanto as minucias desta. •Kpzc.'e, 

O .enente-coronel Antonio Xav.er de 
ajudante de ordens do governador, iz q 
appareceu em casa de Claudio Mance a ^ 
de 18 para 19 de maio {Attestado Devassa de 

O' \Z de Janeiro de 1790 — Appenso i ^^p-rg 
^inas). As outras pessoas Antonio Gon- 
de 23 de maio, apos a prisao de T o 
zaga. 19 de naio 

Consta do Appenso que, na ma ^ Villa 
de 1789, o desembargador Gonzaga, franrisco 

Rica a Marianna, contou ao Diogo Pe- 
de Paula Freire de Andrade que o a 
reira Ribeiro de Vasconcellos, mdo 
quelle dia a sua casa, Ihe narrara da app 
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capotado na porta de Claudio Manoel da Costa, na noite 
de 18. Ao voltar a Villa Rica, Francisco de Paula levow 
a novidade a Barbacena. 

Todas as outras testemimhas referem-se a datas 
posteriores. Uma dellas e Antonia da Costa, preta for- 
ra, de nagao Mina, maior de cincoenta annos. E' servi' 
gal de Thomaz Antonio Gonzaga e mora na casa do 
desembargador conjurado. Conta que, uma noite (ja ° 
desembargador havia sido preso) ouviu bater a porta 
do magistrado. Vindo attender, viu a certa distancia da 
porta um vulto que nao pode distinguir se era mascvi- 
lino ou feminino. O vulto procurava por Luiz AntonW 
de Freitas, afilhadp do pae de Gonzaga e que se creara 
na propria casa do desembargador. L,uiz de Freitas naO 
estava; tinha ido a residencia de Jose Verissimo da 
Fonseca, escrivao da ouvidoria. 

— Corre, disse o encapotado, vae dizer-lhe que se 
acautele, que fuja, que ja nao durma hoje a noite eifl 
casa, pois que o querem tambem prender. 

E dizendo isto desappareceu. A negi'a foi dar coW 
ta da missao. Nunca, porem, soube ou quiz dizer que'^^ 
era o embugado. So contou que parecia mulher e inU' 
Iher de fora da terra, talvez alguma moradora do a""' 
raial dos Paulistas, nos arredores de Villa Rica. 

Outro testemunho e o de Jose Verissimo da Fort' 
seca, o escrivao da ouvidoria. A casa do escrivao ficava 
contigua a do poeta Claudio Manoel da Costa. Cont^ 
elle que, logo apos a prisab de Gonzaga, estando em sua 
residencia a conversar com Manoel Fernandes Costa e 
Luiz Antonio de Freitas, bateram a porta. Era a negr^ 
Antonia que queria falar a Luiz. Este foi attendel-a 

i 

Biblioteca Publica Benedito Leite 



B A II U V E L H o 

quando voltou, voltou assombrado, narrando 
gra vinha avisal-o da appari^at) de um vu y 

, so, naqt^lle instante, cm casa do ^lesembargador vulto 
que Ihe mandava aconselhar a fuga para ev 

Estavam elks a conimentar o caso^ (e ° 
vao quern narra) quando Jose Verissmio foi ha. 
a caL de Claudio Manoel da Costa. Claud o t - 
preoccupadissimo e narrou-lhe que um ^ 
Ihe havia batido a porta para o avisar que 
queimasse todos os papeis compromette ores^ ^budio, 

Conversar.™ longamenle .obre » fete. CM ■ 
interrogado pelo escrivao, conf^ssou nao 
cido o vulto. . . ■ ijcKP Ouer 

— Deve ser algum dos meus pa- 
que eu fuja para que, aos olhos das au on 
re^a culpado de crimes que nao teh o. Tnten- 

Manoel Fernandes Coelho, 
dencia, a quem Jose Verissimo se ^j-ifjades. A sua 

, mento, foi tambem ouvido pelas ja ou- 
narrativa e aquella mesma ° Ihe dissera 
vidoria. Apenas accrescentou que ^ tenieroso 
que 0 dr. Claudio estava hastante assus^a^^_^^^^^^ 
com a apparigao e que elle, ser fabula e 
curando persuadil-o de que ° ^^jficante. 
que nao desse credito a coisa tao » ^jg_sg»j.ei. a im- 

Cotejando-se esses depoimentos^_po^^^^^ 
pressao de que e fabuloso o appa^ Antonia, ja 
<lo. A unica testemunha de ^'^ta e mygterios. O 
velha e certamente dada a acre i Rezende refe- 
attestado do tenente-coronel Aavic» 
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re-se apenas a narrativa de Freire de Andrade. Nenhu- 
ma das outras testemunhas diz ter visto o vulto desco- 

Mas essa impressao parece desmanchar-se deante 
do depoimento de Claudio Manoel da Costa. O poeta 
conspirador foi cbamado ao palacio de Barbacena para 
esclarecer o caso. As suas palavras dissipam a nevoa de 
fabula. Confirmam a appari^ao da figura ehigmatica. 
Apenas ha erros quanto a forma e quanto ao tempo 
della. Nao foi, como se diz, iia noite de 18 para 19 de 
maio, e sim depois da prisao do desembargador Gon- 
zaga. . : 

E corrige tambem a forma. Uma noite saiu elle 
do seu escriptorio para acompanhar uma visita ate a 
porta da rua. Ao desapparecer a visita, um vulto dis- 
fargado parou na sua frente. A noite estava cscura e 
nao pode distinguir se era mulher ou homem, ou ho- 
mem disfargado em mulher. Pediu-lhe o rebuqado que 
o ouvisse; tinha assumpto importante a tratar. 

— Entremos, convidou o poeta. 
— Nao. 
Nao houve meio do desconhecido entrar. Ali mes- 

mo a porta, protegido pela escuridao, deu-lhe aquelles 
conselhos de fuga e destruiqao de papeis compromette- 
dores. 

Com tudo isso a tal historia do rebuQado continiui 
a ser uma interrogagao, no scenario da Inconfidencia. 
Um dia apparecera certamente alguem de paciencia mi- 
nuciosa que a ponha a luz. 

nhecido. 
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Pedro II, o deniociata 

O scenario social e politico do Brasi nao 
portaria nunca os reis ostentosos, rigidos, au 
quasi sobrenaturaes, quasi divinos que a gen e 
tra na hisloria dos velhos povos. n? 

E' que isto foi sempre uni fo'coisa 
seus primeiros dias. O respeito a autondaae 
que nunca pode existir no Brasil. ' 

E o ph«.o™.,o explica-se. E' 
vendado o continente brasileiro, an tinhi 
irnmensa forga e pela sua virgindade po 
papel maior que o homem. Quem aqui ^''^e^fidalgos, 
ftiinado e absorvido por ella. Calcetas e 
piratas e donatarios, ao pisar a terra de an 
friam a acgao niveladora da natureza bar < cnnio 
r. nc oeouenos, coniu 
nculdades eram as mesmas para i 

J „ ns defeitos quasi os 
para os grandes, e as virtudes e os .^rio-ns 

c iTidos OS pcngos 
niesnios para os bons como para o. ^ fracos. 
eguaes para os fortes como para os 

Esse nivelamento physico tinha qu P 
produziu o nivelamento moral. Desde o vo 
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historia patria que os homens tern o mesmo piano. 0 
nivel e um so. As autoridades nao t&n forqa para im- 
por o principio de hierarchia numa terra em que elle 
proprio periga, os homens acostumam-se a nao conhe- 
cer o valor das leis, e estas, pelas necessidades da terra 
a povoar, tern de ser benignas na forma e quasi nullas 
na execugao. A autcridade real foi-se dissipando, dissi- 
pando, ate que se apagou da memoria do povo. 

E quando Portugal abriu os olhos, quando pode 
organizar um mecanismo administrativo para o Bra- 
sil, era tarde. Ja o elemento nacional se havia formado 
ao leo, desor^anizado, com caracter proprio, tendo poi' 
alicerces o h'lvelamento de inicio. E, por mais que o 
mecanismo do governo portuguez se tornasse rigoroso 
e perro, nao era mais possivel dominar os impulses da 
da rebeldia brasileira. 

Havia ja um povo senhor do seu nariz e que tinha 
o habito de levantar o nariz bem alto. E quando mais 
asperas eram as exigencias de Portugal, no tempo de 
D. Joao V e no governo pombalino, tinha-se de certa 
maneira a illusao de que o principio de autoridade es- 
tava implantado no Brasil. Apenas illusao. No fundo a 
realeza, com a sua alta proa e o seu poder, nao passava, 
para nos, de uma caricatura a que ninguem levava a 
serio. Burlavam-se as leis nas barbas das autoridades, 
lograva-se o fisco pelo gostinho e o lograr. 

Num paiz, com um povo assim, naa se podiain 
comprehender reis ostentosos, rigidos, quasi sobrena- 
naturaes, quasi divinos. 

Houve, em certo momento historico, opportunida- 
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de para se impor a nossa gente a imponencia da r 
J e firmal-a no nosso espirito como coisa 

sionante, augusta, deshimbradora. Foi quan o, pa 
Brasil, se mudou a corte de Portugal. 

O espirito publico parecia estar preparado p 
venerar a majestade de cabalas coroadas. i > 
rios chegou a bordo das galeras portuguezas tin a p 
^encia de opera bufa. Era uma corte esbo e^a ^ 
=izares da fuga, uma especie de bando de sa tim^ ^ 
^ procura de urn pedaQO de terra para armar 
■■aca. • ^ O 

Faltava-lhe grandeza, faltava^lhe ^ 
•"ancho compunha-se de uma multidao e nela* 
Pobrecidos, sem distincgao, sem Hnha, 
gula de enriquecer; de uma rainha velha que g 

, rjcoc Hp loucura .— a 
e gritava plebeamente em crises 

infeliz D. Maria I; de outra rainha e essa 
^ente adultera e escandalosamente desboca , 
- D, Carlca Joaquina; - de um pobre «' 

queixo bambo, medroso, glutao o sr. 

Se, ate aquelle momento, tinhamos no n 
u Apr p venerar a mti 

Pouca disposi?ao para - comprehenae Jigposigao se 
gnificencia da realeza, dahi por deante a 
annullou completamente. 

A realeza era aquillo? aquella je'junot ? 
foragida e brutalizada pelo medo das 
urn rei que coxilava, arrotando? uma ^ 

Palavroes como as negras das senza 
^elha que desvairava, estrebuchan > 
hysterica ? 
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Nutn outro momento foi tambem possivel imp6r 
ao povo a dignidade real. E' na eclosao da independen- ^ 
cia, quando se funda o imperio. 

Mas o destino parecia nao encontrar no scenario 
social e politico do Brasil grandeza sufficiente para a 
figura de um grande rei que se impuzesse pela majes- 
tade de seu titulo. 

O monarcha que os fados nos deram foi o sr. D- 
Pedro I, um estourado, um estrabulegas, um epileptico, 
sem educaqao politica, sem educagao familiar, um ho- 
mem que vivia nos mais estrondosos escandalos de saias 
e que, em plena vigencia da actividade imperial, apa- 
nhava, por culpa dos seus amores, tremendas sovas de 
pao que Ihe quebravam as costellas. 

O povo ac6stumou-se a vel-o como a um seu egual- 
acostumou-se a encontral-o tarde da noite em serenatas 
com a Miquelina, em "farras" com tudo quanto era 
"farrista", agarrado as saias de todas as mulheres cS' 
pazes de despil-as. 

Nao o respeitou, nem podia respeital-o. E no Bra' 

sil ninguem mais pode comprehender um monarcha sC' 
nao como um homem egual aos outros homens. 

* 
* * 

Pedro II nao podia ser senao um rei democrats- 
Quizesse ter outro tom, encontraria no paiz todas as 
hostilidades de tradigoes e de ambientes. 

Mas foi 0 proprio destino que o preparou para se'' 
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0 suave, o extraordinario, o encantador monarcha que 
^ncheu mais de meio seculo de nossa historia. Deu Ihe 
'^quelle pae avoado que foi Pedro I, mas em compensa 

Ihe deu aquella mae dulcissima e soffredora, a po 
D. Leopoldina, que, no fausto do palacio imperial 

pelos desmandos do marido, mais infeliz que a 
'^ais desgragada de suas subditas. E quando, em tenra 
'dade, Ihe tirou o aconchego materno, entregou-lhe o 
^^gaqo vigilante e protector daquella mulher admira 

que se chamou D. Maria Carlota Verne de Abreu. 

Tudo a sorte Ihe trouxe para dulcificar-lhe o cora 
^^0 e amoldal-o ao contacto do coragao do povo, tu o, 

0 soffrimento. Fel-o orphao de mae mal comegava 
^ andar, levou-Ihe o pae para a Europa quando tui 
^Penas seis annos. 

Desde menino que teve todos os elementos a mos 
trar-lhe que um principe, mesmo com um throno a 

e um homem como qualquer outro. Nao havia a 
aberto os olhos do entendimento, estava no tempora 
7 de abril e, horas depois, na longa e sangrenta 

'^asca da Regencia. Chegavam-lhe aos ou'vidos a 
flos o ulular do povo em revolta; durante nove a 

que o seu espirito infantil ia acordando, so o 
^offrendo certamente, gritos de lutas, agonias, 

combates. 

Ao vir a Maioridade tinha a alma nivelada a 
ruas. 

E todo o seu longo reinado foi de absoluta 
'^'dade, de absoluta intimidade com o elemento popu 

Talvez tivesse sido o mais simples, o mais sua , 
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mais doce, o mais liberal, o mais democrata dos monar- 
chas que tenham passado pelo planeta. 

Accusam-no de ser cioso das suas prerogativas, ri- 
goroso nas exigencias dos protocollos, exigente nas re- 
gras da pragmatica, quando se apresentava na Corte. 
E' possivel. Era isso a feigao ingenua, a feiQao infantil 
do seu caracter. E nada mais explicavel na vida. A bon- 
dade de Pedro II era tao alta e tao larga que Ihe pre- , 
judicaya, de certo mode, a energia. Era o Pedro Bana- 
na no bom humor trocista dos brasileiros. 

Elle sabia disso e queria fingir que era energico, 
que tinha vontade potente. E, como nao possuia, no 

• fundo, qnergia real, procurava fingil-a, mostral-a nas 
exterioridades. E' a maneira usual dos fracos. Fingia 
que sabia mandar e que mandava. 

Conta Ernesto Mattoso que, no Parana, na inau- 
gura^ao da Compagnie Imperiale des Chemins de Fer 
du Bresil, pelo simples facto do programma das festas 
ter sido organizado a revelia do imperador, D. Pedro 
desorganizou-o completamente mudando para tres dias 

depois, um grande banquete que ja estava posto a mesa 
e que custara mais de trinta contos. 

Capricho? Perversidade? Nao. Inten^ao infantil 

de mostrar que o monarcha era elle, que se nao despia 
das prerogativas imperiaes, que quem mandava era elle> 
elle, o chefe da Naqao. 

Mas, no fundo, era a mais encantadora das crea- 
turas. Desde que nao estivesse em foco a sua quali- ■ 
dade de imperante, desde que entrasse no ambiente da J 
intimidade, era a doQura, a simplicidade, como nunca 
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foi iienhuma outra cabega coroada. Misturava-se com 
o povo; andava na rua como qualquer mortal, com a 
sua sobrecasaca e o seu guarda-chuva debaixo do bra- 
go ; dava em casa alheia a presidencia da mesa ao done 
da casa; chamava inferiores para a sua mesa, ia ate o 
fundo da cozinha do Collegio Pedro II provar as pa- 
nellas, paia verificar se forneciam boa comida aos es- 
tudantes; ia aos mercados comer frutas, como muita 
vez fez em Lisboa, etc., etc. 

Teve OS seus peccados, teve, mas muito menores 
c]Ue OS dos outros soberanos, e nunca o peccado de se 
julgar superior aos homens que gOvernava. 
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Villegagnon e La Ravardiere 

No pe(}ueno espa^o de meio seculo os francezes 
concorreram para a histbria do Brasil com o mais vivo 
contraste que hoje se pode encontrar na nossa historia 
— a Franga Antarctica de Villegagnon e a Franga Ar- 
ctica de La Ravardiere. 

E tao forte e esse contraste, tao accentuadas sao 
as differengas entre aquellas duas tentativas coloniza- 
doras, taes as diversidades do genio dos dois homms 
que produziram os dois factos historicos, que a gente 
se surpreende de ver urn so paiz e urn so povo, reve- 
lando, em tao curto tempo, differenciagoes tao fla- 
grantes. 

A tranga Antarctica nas terras da Guanabara e a 
Franga Arctica nas plagas do Maranhao sao tao diver- 
sas, que so povos oppostos em caracter podiam produ- 
zil-as. Villegagnpn e Ravardiere sao figuras tao desse- 
melhantes, comq um chinez e de um italiano, como um 
suisso e de um esquimao. 

O contraste e pasmoso entre as duas obras e entr; 
OS dois vultos. 
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Na colonia de Villegagnon predomina a intriga, o 
odio surdo, a desordem, a oppressao. Na colonia do 
Maranhao o que existe e a harmonia, a unidade de vis- < 
ta, a grandeza d'alma. Naquella ferve o rancor, o deses- 
pero, a ancia insatisfeita da liberdade; nesta a ordem 
e um facto, a justiga e urn direito. Villegagnon e a 
prepotencia; La Ravardiere o cavalheirismo. 

No Rio de Janeiro a liberdade de consciencia an- 
dou ao sabor das vacillaqoes religiosas de Villegagnon; 
no Maranhao, La Ravardiere deu aos ministros catho- 
licos.a mais larga liberdade de acqao e, apezar de cal- 
vinista, assistia-lhes as cerimonias publicas. 

No Rio, o chefe da colonia, huguenote vermelho, 
persegue os protestantes dentro dos muros de sua for- 
taleza; o creador da Franga do Norte, protestante cons- 
ciente, exige que se respeitem os missionarios catholi- 
cos no exercicio da religiao. 

Na colonia do Sul o indio e um animal inferior, na 
colonia do Maranhao o indio vale tanto, que ha leis de- 
terminando que nao se exponham mogas selvage'ns ao 

ridiculo. 
Nas maos do director da Franga Antarctica mais 

de uma vez foram os indios escravisados e mortos; na 
Franga Arctica eram rigorosissimas as leis contra quern 
injuriasse ou sacrificasse os gentios. 

Para os francezes da Guanabara o selvagem e um 
animal de carga, obrigado a fotnecer aos colonisadores 
tudo que a terra possa dar; la no Norte, La Ravardiere 
castigava tranquillamente todo aquelle que pretendesse 
apoderar-se das rogas ou de qualquer outro bem dos 
indios. 

Biblioteca Publica Benedito Leite 



Bahu VstHO 237 

Nunca houve dois homens de visao tao opposta. i 
Deante de um continente maravilhoso como o nos- 

so, deante de uma paizagem tao allucinante como a da 

Guanabara, que desperta na gente a ancia de cohhecel-a 
na^ suas minucias, Villegagnon teima em enjaular-se na 

pequenez de uma ilhota arida, della nao sae durante 
cmco annos e nao da passo algum para a conquista da 
terra de que e senhor. Aportando a iiha de S. Luiz, La 

Ravaidiere estende immediatamente os bra^os para o 
continente e, no curto espaqo de tres annos e juatro 
mezes, o tempo que durou a sua missao, conquista ',im 
sem nuniero de aldeias, percorre tresentas leguas de 
costa, explora a foz do Gurupy, avanga ate o Para e 
a:funda ate as regioes inhospitas do Mearim e do Gra- 
Jahii. 

* * 

Entre o fundador da Pran^a do Sul e o fundador 
da Franija equinocial so havia imi ponto de contacto — 
e que ambos eram fiancezes. E e isso mesmo que mais 

avulta 0 contraste. 
Ouando aqui pisou, ern mej^dos do seculo XVI, 

Villegagnon trazia uma reputa?ao brilhante: homem de 
guerra, escriptor, latinista, caracter integro e indepen- 
dente, alem dos seus titulos de fidalgo, cavalheiro da 
Ordem de Malta e vice-almirante da Bretanha. Mas, ao 
partir do seu paiz para a conquista do Brasil, ja devia 
estar minado do virus da molestia que o fez, na nossa 

iiistoiia, um dos maiores doentes da sua epoca. 
Ao comegar a organizagao da Franga Antarctica 
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que vinha fundar no territorio brasileiro, Villegagnon 
se mostra um homem incompreeiisivel. Nao se sabe se 
e um comediante ou se e um louco. Ao rei da Franga, < 
Henrique II, que e catholico, diz-se catholico; ao mi- 
nistro Goligny, que e protestante, propoe crear na Aifle- 
rica um asylo para os huguenotes perseguidos na 
Europa. Quer no primeiro momento que a sua expedi- 
Qao se componha da gente mais educada e limpa; mas, 
ao surgir a primeira difficuldade, pede ao rei que Ihe 
de colonos das cadeias de Ruao e Paris. Aventurando- 
se a colonizaqao de um paiz selvagem, sem base fami- 
liar, esquece ou repelle a organizaqao da familia — nao 
quer mulheres nos seus navios. 

Mas a sua allucinagao doentia so explode vi&i- 
velmente deante da hatureza do Brasil. E' ja um des- 
equilibrado em pleno delirio. Chegando ao Rio de Ja- 
neiro com uma esquadra na qual havia homens intelli- 
gentissimos, torna-se o algoz desses homens, levando-os 
ao carcere e a morte. Recebido de braqos abertos pelos 
indios, explora-os, castiga-os e trata-os como bestas- 
feras. 

Partindo da Europa com a intengao de conquistar 
um paiz, muda de idea ao chegar em frente ao esplen- 
dor da natureza desse paiz. Em vez de p6r-se em con- 
tacto com a natureza e o povo, isola-se e quer isolar a 
sua gente. Tranca-se no pequenino espa^o da ilha que 
hoje tem o seu nome, transforma-a numa praga d'armas, 
torna-se o tyranno de um grupo de desterrados, nao 
vae a terra, nem permitte que os seus companheiros 
com ella se communiquem. Vindo para formar uma na- 
(;ao, tem, no entanto, preconceitos de ra^a os mais cx- 
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travagantes — nao quer que os sens subordinados se 
maculem na uniao illicita com os naturaes. Em vez 
de trabalhar, em vez de encher a terra virgem da acti- 
vidade intelligente dos seus homens, em vez de tirar do 
solo riqiiezas novas, recebe dos indigenas ate a propria 
:ilimenta?ao. 

Elle, que veiu para organizar uma nacionalidade, 
organiza, ^no fim de contas, um presidio para os seus 
companheiros e para elle proprio, que de la nunca se 
afasta. 

Nem o scenario respleridente da paizagem guana- 
liarina o seduz. Nem a curiosidade de conhecer de per- 
to a belleza do paiz toca a sua alma sccca de bretao. 

Nao sae um instante dos muros da fortaleza. Os 
dias decorrem-lhe aridos, ociosos, vasios, interminaveis. 
A sua vida e a vida dos sens commandados sao um in- 
ferno. Estabelece uma disciplina despotica, que a ferro 
e fogo quer conservar, e conserva. E' um tigre cercado 
de varios tigres que a sua prepotencia creou. 

Deante de um continente onde havia tantas coisas 
a fazer, gasta os dias em discussoes estereis sobre dou- 

trina religiosa. Em vez de mandar os homens a con- 
quista da terra que veiu colonizar, tem a louca fanta- 
sia de enviar, daqui a Genebra, emissaries a Calvino, 
para esclarecer-se de umas tantas duvidas sobre tricas 
de religiao. 

Devia ser uma alnia estranha, a desse homem. Ten- 
do deante dos olhos a mais bella bahia do mundo, a 

amplitude da mais vasta regiao da America, escolhe 
para si a prisao de um rochedo. E' que, entre o rochedo 
e a sua alma devia haver uma profunda affinidade: a 
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ilha de Villegagnon era aspera, acanhada, escabrosa e 
dura. Foi a melhor. f6rma que encontrou para o seu ^ 
coraqao de pedra. 

Passeando pelas amuradas da cidadella, sempre 
carrancudo, sempre enfesado, nunca teve tentaijoes de 
estender os bragos para a natureza tropical que o sol 
maravilhoso do Brasil illuminava. 

So uma feiqao da vida o seduzia — a crueldade. 
O isolamento devia-lhe ter augmentado a marcha fu- 
nesta da loucura. Ha um periodo em que as suas maos 
se ensopam miseravelmente de sangue. Os amigos mais 
chegados, as figuras mais respeitaveis da expedigao. 
sao por elle insultados, martyrizados e mortos. Manda 
matar pelo gosto de ver morrer. A um indio que com- 
mette uma falta insignificante, amarra-o a um canhao 
e despeja-lhe gordura quente em cima. 

Ora persegue e castiga os catholicos da sua ilha, 
ora escorraga e flagella os protestantes. De Genebra 
manda buscar ministros e praticantes do protestantis- 
mo, para ensinar a nova seita na sua fortaleza; e, quan- 
do estes chegam, e o primeiro a liostilizal-os. Esquece 
compromissos, esquece tudo e expulsa-os. Aos que fi- 
cam, manda matar, atirandoros dos mures da cidadel- 
la pai-a as aguas. . 

Era um demente e, nos momentos lucidos, um 
bandido. Quando sabe que iVIem. de Sa se prepara, na 
Bahia, para vir expulsal-o, arrnma apressadamente as 
malas e parte para a Iranca, deixando aos companhei- 
ros a empresa da luta com os portuguezes. 

A historia glorificou-o gom uma mancha. Villega- 
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gnon e conhecido atraves dos seculos sob a denomina- 
, cao de "Caim da America". 

* 
* * 

A figura de La Ravardiere e inteiramente outra. 
E o cavalheirismo, a dignidade, a tolerancia em 

tudo. ■ 
Ha nelle, as vezes, traqos que revelam uma enver- 

gadura admiravel de colonizador. O indio vale aos sens 
olhos mais que os seus proprios compatriotas. Na Fran- 
ca equinocial os selvagens tinham direitos excepcionaes, 

g'sra.ntia.s maiorcs que- (jiiaesc]^U€r outros Iiomcns. 

Uma vez, chegando a fortaleza de S. Luiz uma 
tribu do Grajahu, mandou-a distribuir pelas aldcias vi" 
zinha.s. Mas a tribu recusou-se a vivcr entrc as outras 
tribus, receando choques. La Ravardiere desaloja uma 
aldeia de francezes, hospeda os selvagens recem-che- 
gados e, por elles, distribue as roQas que os seus home'ns 
tinham feito. 

O skt prestigio entre os gentibs ei'a tamanho que 
ate para declarar guerra entre si vinham elles ouvi!-o. 

Chega a ser espantoso que, naquella epoca, hou- 

vesse um espirito de tao larga liberalidade. Os rancores 
que existiam entre catholicos e huguenotes estavam no 
seu periodo mais acceso. L,a Ravardiere chefia um pu- 
nhado de homens de ambas as seitas, e nunca houve uma 
revolta, uma queixa, ao menos, contra a sua conducta. 

A dignidade de homem ^le guerra, tem-n'a elle como 
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e raro encontrar. Derrotado na bahia de Guaxenduba 
pelas tropas de Jeronymo de Albuquerque e Diogo , 
Campos, tem gestos'de fidalguia arrebatadora. Ao sa- 
ber que OS vencedores estavam a mingua de remedies 
para curar as feridas, manda-lhes o seu medico e a sua 
Pharmacia, e nao quer recompensa alguma. Sabendo que 
o forte de Santa Maria, onde se aquartelavam as for- 
qas portuguezas que o acabavam de veneer, soffria pela 
penuria de viveres, envia grande porqao de milho, fa- 
vas, feijoes, ,iiao so para o alimento de seus inimigos 
como para o plantio das roqas. 

A bordo do seu navio, no dia seguinte a sua derro- 
ta, recebe Diogo Campos com honras excepcionaes. 

Vencido, e leal e gentil ate ao ultimo momento, ate 
mesmo depois que os portuguezes praticam deslealmen- 
te a ruptura do armisticio da batalha 'de Guaxenduba. 

E' espantoso: a mesma Franca que deu o "Caim 
da America", em menos de cincoenta annos-, nos man- 
dou 0 espirito admiravel do fundador do Maranhao. 
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Badaro 

A arte mais complexa talvez nao seja a de viver, 
mas a da escolha do momento, do scenario e da oppor- 
tunidade em que se deve transpor a morte. 

Ate para morrer precisa a gente ter estrella. 
Se Libero Badaro tivesse ficado no paiz natal, a 

propria Italia, a estas horas, nao se lembraria mais do 
seu nome. 

A felicidade depende, as vezes, de um gesto ou de 
uma doidice. A partida de Badaro para o Brasil foi 
classificada de doidice, pela sua familia. E, desse pe- 
queno gesto irreflectido, nasceu toda a felicidade glo- 
liosa do italiano que Sao Paulo eterniza no rol dos 
martyres da Liberdade. 

Na Italia Badaro morreria como um medico vul- 
gar, apagado, como muitos medicos que la morreram. 

O scenario da velha patria de Dante nao tinha, no 
momento, as convulsoes necessarias para as expansoes 
rutilantes de um espirito liberal. 

O scenario do Brasil era o daquelle period© curio- 
so e fremente dos ultimos annos do governo de Pe- 
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dro I, em que a naqao inteira amontoava a lenha para 
a fogueira que clareou no 7 de abril 

Nao tivesse elle mudado de terra e nao tivesse c 
escolhido o Brasil, e a sua morte talvez nao fosse o 
esplendor que foi. 

Nao se podem negar a Badaro virtudes e relevos 
de intelligencia e cultura. Era um medico habilissimo e 
um botanico apaixonado. Antes mesmo de pensar no 
Brasil, dizem as chronicas da sua vida, tinha uma certa 
reputagao profissional na terra natal, a Liguria, e con- 
vivia com vultos da estatura intellectual de Bertoloni, 
Viviani, Moreti, etc., Mas isso era pouco para prever- 
se uma posteridade radiosa. 

A felicidade de Badaro foi o Brasil. Aqui teve elle 
a grande ventura de encontrar o scenario e a opportuni- 
dade para morrer. Teve, nos acontecimentos politicos, 
a rara sorte de ser assassinado em defesa das ideas 
liberaes. 

Libero Badaro chegou ao Rio de Janeiro em 1826. 
Nao tinha mais que 28 annos. 

Ao certo nao se sabe o que p trouxe ate ca. Quereni 
uns que tivesse sido o proprio aspecto politico do paiz. 
Lma alma avanQada como a de Badaro devia seduzir-sc, • 
pelo tom revolucionario que o novo imperio apresenta- 
va desde o golpe de Estado de Pedro I. Nao acredita- 
mos nisso. Os acontecimentos do Brasil nao tcriam uma 
lepercussao tao viva na Europa. 

Outros affirmam que elle para aqui veiu tangido 
pela curiosidade scientiiica. Essa e que deve ser a ver^ 
dade. Regiao tropical como a nossa, com uma flora que 
attrahia tantos sabios, era natural que despertasse ten- 

Biblioteca Publica Benedito Leite 



Bahu Velho 
245 

tagoes no espirito apaixonado de um botanico juvAiil. 
No Rio a sua vida foi quasi apagada. Clinicava e, 

nas horas vagas, subia os morros para estudar os fetos 
e as trepadeiras. 

A situacao politica era ja o prepare daquella tem- 
pestade que teve o seu epilogo com o 7 de abril. D. Pe- 
dro mettia os pes pelas maos. Os partidos agadanha- 
vam-se numa luta que dia a dia se tornava mais inten- 
Sa. O imperador ja tinha perdido a confiaiKja do povo.' 
Os escandalos com a marqueza de Santos; a visao er- ' 
rada que elle, monarcha constitudonal, tinha da Cons- 
tituigao; as execugoes dos revolucionarios da Republica 
do Equador, a solicitude que agora mostrava pelos por- 
tuguezes, preterindo os nacionaes: tudo,, tudo tinha con- 
corrido para que o proclamador da independencia cada 
vez mais se afastasse do coragao do paiz. 

Badaro aqui viveu dois annos. Nao se conhece 
um gesto seu para mover-se, como liberal, dentro dos 

acontecimentos. Era natural, nao conhecia a lingua, nao 
conhecia a terra e palpava-as primeiro. 

Em S. Paulo inaugura-se o curso juridico que de- 
pois se transformou em Faculdade de Direito. Em 1828 
Badaro passa-se para S. Paulo. No curso juridico ha 
uma cadeira de geometria e o professor nomeado nao 
tem pressa em mudar-se do Rio para a capital pauiista. 
Elle offerece-se para leccionar gratuitamente a cadeira 
despiezada. Comega entao a sua grande vida de agi- 
tador. " 

Altp, magio, de larga testa intelligente, era, apezar 
da gravidade das suissas e dos oculos, uma creatura 

sympathicamente impressionante. A alma, tinha-a sua- 
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ve'e communicativa. Era de esperar que espalhasse em 
derredor da sua figura um halo de sympathias. E assim 
foi. Desde os primeiros dias os estudantes Ihe dedica- < 
ram uma ternura cega. Solteiro, sem outra preoccupa- 
Qao a nao serem preoccupa^oes intellectuaes, Badaro , 
reune em sua casa, a rua Nova de S. Jose, todos os 
mo?os do curso de direito. A rapaziada entra e sae ali 
como numa "republica". 

O nome de Badaro torna-se querido em toda a ci- 
dade. A sua clinica augmenta. Eni pouco tempo e o 
operador e o parteiro de mais conceito. Em toda parte 
se contam os seus rasgos de desinteresse e de caridade. 

De 1828 em deante os partidos politicos acirram- 
se mais na luta. A ascensao de Jose Clemente Pereira 
ao governo, a opposigao tremenda que os liberaes Ihe 
fazem, a hostilidade furiosa que ha em todo o paiz aos 
columnistas, accendem em toda a imprensa um furor 
de combate incontido. — Os clementistas tem tenden- 
cias absolutistas! grita-se de norte a sul. 

S. Paulo e governado pelo bispo d. Manoel Joa- 
quim Gonqalves de Andrade. E' um politiqueiro e nada 
mais. A. segunda autoridade e o celebre ouvidor Candi- 
do Ladislao Japiassti, uma das creaturas mais desassi- 
sadas, mais violentas e mais arbitrarias que tem tido a 
justiga paulista. A atmosphera politica e horrivel. Ha 
necessidade de um freio contra a politicalha do gover- 
nador e contra os desmandos de Japiassii. 

E em 1829 appaiece o Observador Constitucional, 
com Badaro a frente. 

O novo jornal provoca um rumor immediate. A 
imguagem, embora desataviada, transparecendo um" 
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mao escriptor, e limpa e ao mesmo tempo energica. Os 
ataques visam directamente as duas maiores autori- 
dades da provincia. 

O bispo sobe as nuvens, mas procura deter-se 
dentro da compostura do cargo. O ouvidor perde com- 
p e amente as estribeiras. Por toda parte ameaga o jor- 
na ista, dandb a entender aos intimos que preparava a 

vmganga. 

O Obscrvador Constitiicional e recebido no Rio 
com grande estrondo. Os j'ornaes contraries as ideas 
CO governo loiivam-Ihe os principios liberaes e exage- 
im e a ^acgao combativa. Badaro torna-se a unica 

pieoi^upagao dos odios das altas autoridades paulistas. 
^ E e esse odio que o vem matar. Ate hoje nao se 

sa e ao certo quem o assassinou. Mas, quern passar os, 
O hos pelos acontedmentos da epoca, nao tera duvida 
a guma em af firmar que o mandante nao podia ter side 
senao o ouvidor Japiassu. 

Pedro I foi longamente accusado como o bispo e 
como 0 ouvidor. Paixao politica. exploragao parti^aria 
do momento. O imperador nada teve com o crime. A 
morte de Badaro so o fez soffrer. O ruido produzido 
em roda delle abalou profundamente o prestigio e a 
alma do monarcha. Quando d. Pedro fez aquella se- 
gunda viagem a Minas, as populagoes, a passagem da 
comitiva imperial, mandavam tanger os sinos e reco- 

Ihmm-se ds egrejas, assistindo missas por alma do jor- 
nalista assassinado. 

^ Badaro teve a morte no moiliento preciso e em 
situagoes precisas para ser glorioso, morrendo. 

Foi na noite de 20 de novembro de 1830. Ao que 
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dizem as chronicas, fazia um luar allucinaiite. Era um 
sabbado. As ruas da capital paulista estavam cheias de 
mogas e rapazes que gozavam a brancura admiravel do 
plenilunio de seda. 

Badaro jogava na intimidade de um amigo. Na sua 
casa um grupo de esludantes toca flauta, violoes e cava- 

. quinhos. 
A's dez horas da noite,. Badaro deixa a casa do 

amigo e dirige-se a sua. Na esquina ha dois vultos em- 
huqados. Um delles e o allemao Stock, Ao passar o jor- 
nalista, o allemao approxima-se: 

— Doutor... 
Badaro estaca despreoccupadamentc. 
— Que ha? 
— Era um artigo que eu queria que o doutor me 

publicasse no seu jornal. 
— E' tarde para tratarmos disso. Appareqa ama- 

nha. 
— O artigo e contrk o dr. Japiassu.' 
— Esta bem. Eeve-o amanha. 

O outro vulto chega-se. Badaro quasi que nao o 
ve. Ouve apenas a phrase sinistra: 

— O artigo e este... 

E um tiro de pistola estronda. O jornalista, ferido 
no baixo ventre, tomba nas pedras. 

No dia seguinte o desenlace. A cidade esta como 
num incendio. O povo revolucionado cerca a residencia 
do ouvidor. Os assassinos sao presos pelo povo no 
quintal de Japiassu. 

Na sua casinha da rua de Sao Jose, Badaro, cer- 
cado de estudantes e de amigos, agoniza. Os medicos 
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procuram animal-o. Num certo momento a cabeca pen- 
de-lhe. Correm rapazes a amparal-a. 

Elle OS detem com um gesto: 
— Nao ha necessidade, e a morte. 
E com um lampejo de enthusiasmo nos olhos sua- 

ves: 
— Morre um liberal, mas nao morre a liberdade! 
Pende de novo a cabega, a boca escancara-se, quer 

falar e nao pode. Estava morto. 
Tinha tido a felicidade de morrer no momento 

exacto. Tinha tido a sorte de pronunciar uma grande 
phrase. 
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Como nascia um principe 

Folheando-se os jornaes da epoca, tem-se a im- 
pressao deliciosa de iim dia de festa, aquelle em que 
vinha ao mundo iim fruto augusto da augusta familia 
imperial que nos governava. 

A cidade naquelle dia alvorogava-se. Pela manha, 
no alto do Castello, por meio de signaes, davam-se os 

avisos de que a Imperatriz estava sentindo as dores na- 
turaes da maternidade. As ruas agitavam-se; percebia- 
se no semblante do povo essa expressao indefinivel que 
se Ihe nota nos grandes dias. 

O aviso do Castello ja era esperado anciosamente. 
Havia uma semana que os jornaes vinham noticiando o 
estado de saude de Dona Thereza Christina, a immi- 
nencia de ter o Imperio um novo pimpolho princi- 
pesco. 

As damas.do page, fidalgos e fidalgas, toda a gen- 
te hgada a mtimidade imperial, corriam pressurosos pa- 
ra a Boa Vista. 

A Imperatriz era querida, o povo amava-a respei- 
tosamente: as vizinhangas da Quinta ficavam apinhadas 
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de populares, a espera que viesse la de dentro a notida 
do bom, successo da grande senhora. 

A s duas da tarde, na rua do Ouvidor, a multidao 
era maior que nos outros dias. Os bancos fecharam 
niais cedo, a Camara e o Senado nao tiveram numero 
paia funccionar, A. perfumaria do Bernardo, onde de 
tudo se fallava e de tudo se sabia, esta acunhada de se- 
nadores, deputados, baiiqueiros, literates. 

— Principe ou princeza? 

Nao se sabe. O Castello ainda nao assig^alou. 

— Deve ser principe. 

Porque e de principes que precisamos. 

Na loja de modas do Masset, a Wallerstein dos 
tempos do primeiro Imperio, os caixeiros andam esfo- 
gueados. Parecia que todo o mundo elegante combinara 
fazer compias naquelle dia. A' porta do Desmarais, o 
cabellereiro e perfumista de mais fama da epoca, bs 
elegantes, os filhos-familia desoccupados, os "almofa- 
dinhas de hoje, enchem de pernas o passeio estreito, 
dizendo amabilidades as mocinhas que passani. Da casa 
de Mme. Finot saem braqadas de rosas frescas e de 
cravos rutilantes. 

Mas onde a multidao e mais numerosa e mais 
densa e a porta do Jornal do Commercio. O povo es- 
pera que seja collocado a parede o boletim avisando o 
bom successo da Imperatriz. 

A final, ao entardecer, sobe no Castello o signal avi- 
sador. 

(A cidade inteira vibra como tocada per uma pilha 
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electrica. Aqui, alem, em toda a extensao da cidade es- 
talam foguetes. 

Nas confeitarias, nt)s restaurantes, principalmente 
no otel de Europa, onde se reunia a melhor gente, es- 
tonam garrafas de champagne. Bandas de musica vem 
para as ruas, batendo dobrados festivos, com o povo a 
frente e atraz vivando as Majestades. A rua do Ouvi- 
or, a 0 Cano, a da Valla, a da Quitanda, o largo de 
. Francisco, transformam-se num formigueiro alvo- 

rogado. 

Apparecem nas saccadas as primeiras lanterninhas 
e, ao fechar da noite, a cidade scintilla ao fulgor das 

lummanas. 

Na Quinta da Boa Vista a scena era outra. 

No pateo rodam carruagens. La dentro, no pala- 
cio, as salas estao cheias do grande mundo. Sao os mi- 

nistros, OS secretarios de Estado, os conselheiros, os 
grandes do Imperio, os presidentes do Senado e da Ca- 
mara, o mordomo-mor, o veador, o medico, o guarda- 
roupa, semanaes do servigo dos soberanos, os altos po- 
iticos, as altas damas, as amigas da familia imperial, 

tudo em silencio, pisando nos bicos dos sapatos, ou aos 
coc ichos nas vastas varandas abertas para os arvore- 
aos frondosos!. 

As horas vao passando. A cada pessoa que vem la 
de dentro a pergunta e infallivel: 

— Nada? 

— Nada. 
Afinal o medico da imperial camara, saindo dos 
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aposentos da Imperatriz, surge com uma expressao de 
alegria nos olhos. 

— Principe ou princeza? , 
— Principe. 
— Robusto? 
— Um latagao. 
Aclaram-se as physionomias. Mais alguns minutos, 

apparece o mordomo-mor. O Imperador- manda con- 
vidar as pessoas presentes a passarem a ante-camara da 
alcova da Imperatriz para a cerimonia da apresenta- 
Qao do principe recem-nascido. 

O cerimonial e simplissimo. Corre-se o reposteiro 
dos aposentos imperiaes e o monarcha apparece com o 
pimpolho nas maos. 

Approximam-se todos respeitosamente, com uma 
amabilidade: 

— Que lindo! 
— Que forte! 

— Que gracinha! 
O secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 

alli mesmo, lavra tres autos, que todos os liomens as- 
signam — um que c entregue aos monarchas, outro 
que vae para o Archivo Publico e o ultimo que se envia 
ao Reino das Duas Sicilias, a terra de D. Thereza Chis- 
tina. Nos autos relatam-se a cerimonia, o dia e a hora 
do nascimento, o sexo e o estado de saude da crian^a. 

No dia seguinte e a recep^ao de gala. O Jorml do 
Commercio na parte official, assignado pelo Ministro 
do Imperio, traz o seguinte aviso; "Havendo a Divina 

Providencia felicitado este Imperio com o nascimento 
que hontem teve logar, de um principe: por ordem de 
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Sua Majestade o Imperador se faz publico que o mes- 
mo Augusto Senhor se digna receber hoje, pela uma 
hora da tarde, em grande gala, no Pago de S. Christo- 
vao, por tao faustoso motivo, o cortejo de pessoas que 
a este acto costumam ser admittidas, etc., etc.". 

A uma hora da tarde o pago de S. Christovao res- 
plende. Todas as dignidades do Imperio, o Conselho de 
iEstado, OS titulares, as Casas Legislativas, o corpo di- 
plomatic©, OS membros dos Tribunaes, o Clero, as gran- 
des corporagoes trdzem a presenga de D. Pedro as me- 
Ihores expressoes de cumprimentos. 

E o dia dos discursos. Em primeiro logar falla o 
orador do Conselho de Estado. A saudagao e carta, sim- 
ples, cinco ou seis periodos de parabens aos monarchas 
e de parabens ao paiz, por aquelle novo rebento, que 
vem certamente augmentar a grandeza do Imperio. 

A resposta do soberano ainda e mais simples e 
mais curta: "Muito agradaveis me sao as expressoes 
do Conselho de Estado e nem outra cousa podia espe- 
rar de sua constante lealdade." 

Fallam cm seguida o representante do Senado, o 
da Camara dos Deputados e flo Corpo Diplomatico. 

Esse dia e ainda de festa na cidade. Illuniinam-se 
as fachadas, bandas de musica tocam nos coretos dos 
jardins, ha alegria maior nas ruas. 

Sao OS bairros todos, o povo inteiro festejando a 
imperial creanga que acaba de vir ao mundo, nao se 
sabe com qtje sorte, se boa ou ma, mas que deve ser 
radiosa e bella, para a felicidade da dynastia e para a 
sdprema felicidade da Patria. 
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Porque nao roubou? 

No agitado desdobramento daquelle drama politi 
CO que foi o Sete de Abril; o espectador q'.,e tiver sere 
iiidade para se nao empolgar pelos vultos do primeir< 
piano, divisara no fundo da scena, como figura secun- 
daria, uma figura fortemente theatral — Francisco Vil- 
lela Barbosa, o Marquez de Paranagua. 

O que com elle se passou, nos asperos dias da abdi- 
ca?ao de Pedro I, mostra que o aulicismo tambem s( 
arranha em espinhos agudos e que os cortezaos, que 
todo 0 mundo aqui fora inveja pela irradiacao de favo- 
res que recebem, talvez engulam mais sapos e Ijeban: 
talvez mais fel que qualquer de nos, simples mortaes. 

Para chegar-se ao desenho exacto do Marquez d€ 
Paranagua tem a gente que andar caminhos curvos. E' 
que elle foi durante a vida uma creatura lortuosa. 

NIascido no Rio de Janeiro em 1769, tocou-se bem 
moqo para Coimbra e la se formou e em Portugal se 
fez professor da Academia Real de MariaLa, sem nun- 

ca mais pensar no Brasil. 
Quando foi da reuniao das cortes reaes, em 1821, 
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elegemol-0 deputado pela provincia do Rio de Janeiro. 
Quanto ao seu papel como representante brasileiro, ha 
biographos que affirmam que foi brilhante de patrio- 
tismo. 

Mas o conselheiro Drumond, nas Memorias, zur- 
ze-o sem do nem piedade. 

Ao que elle conta, Villela Barbosa, em Portugal, 
no tempo das cortes, so se distinguiu pda opposiijao 
que fez a todos os projectos da independencia brasi- 
leira e pela defesa de tudo que se propunha para gar- 
rotear o Brasil. Certa occasiao, num surto infeliz de 
eloquencia (e o mesmo conselheiro quem conta) o futu- 
ro Marquez de Paranagua, insurgindo-se contra a pro- 

paganda que aqui se fazia de separagao, teve a cora- 
gem arripiante de dizer que se sentia envergonhado de 
ter nascido em terra brasileira! E mais: que a sua raiva 
era tanta que, apezar dos seus 52 annos de edade, tinha 
•forQa para marchar, ainda que fosse a nado, com a es- 
pada presa aos dentes, para castigar os degenerados 
brasileiros que queriam a independencia. 

Mas, depois de feita a separagao, Villela Barbosa 
arrumou as malas e veiu dar com os costados aqui. 

Ha quem veja nisso um gesto admiravel de abne- 
gaQao patriotica. Villela deixava os seus excellentes 

empregos em Portugal e vinha correndo para prestar 
servigos a patria nativa, tao necessitada, naquelle mo- 
mento, de filhos abnegados. 

Mas o conselheiro Drumond p6e a descoberto as 
inten^oes dessa cartada. 

Villela nao veiu para o Brasil de alma aberta e 
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a patria na alma. Veiu contra a propria patria. Veiu 
ao Brasil em missao secreta do governo portuguez, para 
torcer o animo de Pedro I. 

D. Joao VI nunca se conformou em perder o paiz 
em que viveu tao doces e longos annos, em que gozou 
tao fartas e tranquillas digestoes. E depois de "Villa- 
francada", quando conseguiu restabelecer em Portugal 
o seu dominio absoluto, seus primeiros cuidados foram 
para o Brasil. Nao estava perdido de todo! Quem sabia 
la se o doido de seu filho, que tinha levado a doidice 
ate o grito do Yprianga, nao seria capaz de aniansar, 
de criar juizo e entrar num accordo para a reuniao dos 
dois paizes numa so coroa?! 

E emissaries aqui vieram tenter a reconciliagao. 
Um delles foi Villela Barbosa. 

Jose Bonifacio, que era mordar, que tinha a veia 
do epigramma e um jeitinho liquidante de arrazar os 
inimigos, dizia que achava isso improvavel, porque nao 
via no embaixador nenhuma qualidade necessaria para 
missao tao delicada. Antonio Carlos pensava de outra 
maneira: com aquella duplicidade de caracter, repetia, 
Villela ei-a capaz de desempenhar as embaixadas mais 
antipathicas. 

Mas Drumond conclue pela veracidade do facto. 
E conclue porque, em Lisboa, Manoel Jose Maria da 
Costa mostrou-lhe confidencialmente as provas mais 
irrefutaveis — cartas do proprio Villela Barbosa, data- 

das do Rio, contando das entrevistac com o Imperador. 

Antonio Carlos, ao que parece, tinha razao : o Mar- 
quez de Paranagua devia ser um caracter volatil, cam- 
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biante, de torcicollos. Devia ser uma dessas creatnras 
nas'cidas com a visao do interesse proprio e que sabem 
palmilhar, com seguran<ja, os terrenos oscilante.. com a 
intuigao perfeita das opportunidade:. 

Aqui chegando para tentar a uniao do Brasil e 
Portugal numa so cofoa, teve lucidez para perceber 
que a independencia brasileira era cousa definitiva 
e solida. Um principe mogo e inexperiente e muito mais 
prodigo em favores que um principe da sovinaria cla- 
morosa de D. Joao VI. Os horizontes aqui eram mais 
roseos e mais promissores que os de la. Ficou aqui. Os 

acontecimentos ou o seu jeito, ou ambos ao mesmo tem- 
po, fizeram com que D. Pedro Ihe abrisse os braqos. 

Nao se fez rogado em cair nos bragos do monarcha. 
Comegaram-lhe as vantagens. Em Portugal tinha 

elle o posto de major de engenheiros: dcam-lhe aqui 
um posto acima. 

Em 1823 ja Villela Barbosa e ministro e mais tar- 
de visconde, marquez, conselheiro de Estado, senador 
do Imperio. Foi naquelles tempos, quem maior numero 
de vezes sobragou a pasta da marinha. 

Era aulico por indole, por feitio innato. 
Ouanto ao valor, e duvidoso. Para Sylvio Romero 

e apenas um medalhao do primeiro reinado, professor 

mediano, politico mediocre, poeta secundario, "imita-. 
dor das banalidades rhetoricas do classicismo portu- 
guez". 

A veia sarcastica, o repente na r^lica navalhante, 
foram-lhe, com certeza, maiores que o estro poetico. 
Aquella anecdota narrada por Alberto Pimentel e deli- 
ciosa. Uma senhora discutia com Villela e, as cousas 
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tinham-se tornado tao azedas que, de parte a parte, 
fuzilavam os desaforos. • 

O senhor nao pode negar, diz a dama, que e um 
homem cujo appellido come^a per vil. 

Elle recua, espantado. 

— Vil, eu? Nao! Vil cUa! 
Nas scenas de mais intensa vibragac do Sete de 

Abrii la esta Villela Barbosa dentro do drama, coino 
figura do segundo piano, mas com um cunho de palpi- 
tante theatralidade. 

La esta elle de novo no governo, de novo na pasta 
da marinha, como memibro do celebre "ministerio dos 
marquezes", que foi a causa deflagradora do grande 
goipe revolucionario. 

E, no palacio de S. Christovao na noite emocio- 
nante de seis de abril, que precedeu a madrugada his- 
torica da abdicagao de Pedro I. La fora, nas ruas, es- 
tronda a procella da revolugao. De quandu em quando 
chegam ao palacio os relampagos assustadores da tem- 
pestade: ora a noticia de maior furia popiilar no Cam- 
po de Sant'Anna, ora a nova adhesao de tnais outre ba- 
talhao, ora o boato mentiroso de que a tropa marchava 
contra o palacio. O imperador ja havia recebido a re- 

presentagao dos juizes de paz que Ihe vieram dizer, cm 
nome do povo, que reintegrasse o ministerio liberal de- 
mittido na vespera; ja havia recebido do proprio Gene- 
ral Lima e Silva a certeza de que nao podia coiitar com 
as tropas. 

As minucias daquella noite angustioa.! sao descri- 
ptas com intensidade por Eduardo Pontois, encarrega- 
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do dos negocios da Franga, e que assistiu, la dentro do 
palacio, ao desenrolar granguinolesco das scenas. 

E' muito mais de meia noite. Ja deve ter cvmegado 
a madrugada de sete de abril. 

Nos saloes da Boa Vista, aquclla hcra, ha pouca 
gente: o imperador, a imperatriz, o ministerio, dois ou 
tres diplomatas estrangeiros, alguns aulicos, os famu- 
los. Na ante-sala esta o major Miguel de Frias, que 
veiu, em nome da revolugao, insistir com D. Pedro que 
reintegre o ministerio. Espera inquieto a resposta im- 
perial. 

Num salao proximo, Pedro I, ao lado da impera- 
triz, cercado do ministerio e dos diplomatas, expoe a 
delicadeza da situaqao. Nuiica e nunca se sujeitara as 
violentas imposigoes populares. A constituicao confere- 
Ihe o direito de organizar livremente o ministerio. Nao 
cedera. Aquillo nao e apenas um capricho do povo, e 
uma revolugao nacional. Esta incompatibilisado com a 
nagao. Pois bem, aibdicara. 

Pela primeira vez a palavra abdicaQao Ihe sahe da 
boca. O ministerio estremece, a imperatriz sacode-se. 
O Marquez de Paranagua vem collocar-se perto do mi- 
nistro da Franga, fallando-lhe baixinho. 

E' precise evitar que o imperador effective aquella 
desnorteante resolugao. Nao ha motivo para tanto, 
nao ha! 

E eil-o aos ouvidos de Pontois, a pedir, a suppli- 
car que o diplomata remova a intengao do monarcha. 
Pontois accede. 

E sao OS dois, elle e o marquez, a ponderar ao 
imperador. Nao! abdicar naquelle momento, nao! Sua 
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Majestade que mandasse novamente lembrar ao povo, 
^ pelo emissario que estava na ante-sala, as prerogativas 

que Ihe conferia a constituigao para formar livremente o 
gabinete. E que mandasse dizer tambem que, se con- 
tinuasse a insistencia, abdicaria e sahiria do paiz com 
toda a familia imperial. A ameaga de retirar-se do paiz 
com a familia imperial talvez fosse um grjnde remedio 
para serenar os animos. 

ouve-os. Os olhos de Paranagud fuzilam 
a espera de que o conselho vingue. O imperadi,r baixa 
a cabega, meditando. Vae ceder, vae ceder! O marquez 
tem a alma constrangida de anciedade. 

• Mas essa amea^a de levar coda a familia fara 
o povo correr para atacar o palacio, diz Sua Majestade, 
de cabega baixa. Eu disponho de minha pessoa, mas. 
nao posso dispor do herdeiro do throno. 

E, de subito, ergue a fronte num gesto brusco: 

— Nao. Ja sei o que devo fazer! 
E entra para o gabinete proximo. 
Ficam todos de coragao travado. Que iria sahir 

dalli ? 

Paranagua passeia mudamente. pelo 'alao, de alma 
abatida e tonta. D, Pedro volta, agitando uma folha de 
papel. E' a abdicagao. 

Ninguem espera aquillo, assim de improviso. Por 
pouco ha desmaios no salao. Ninguem diz palavra 
nmguem tem forgas para fallar. 

O imperador vae entregar o papel a Miguel de 
Frias. E, como se aquella resolugao Ihe tangesse todos 
os nervos, D. Pedro fica numa excitagao incr-vel. 
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Quer, naquelle proprio instante, deixar o palacio, 
sahir do Brasil. 

No fundo da scena apparece dv'i novo a ffgura de 
Paranagua. E' o cortezao da desgraqa, na phrase de 
Escragnolle Doria, mas tern ainda esperanga de en- 
contrar uma taboa salvadora para aquelle naufragio. La 
esta elle aos ouvidos de Pontois, pedindo, insistindo que 
novamente o diplomata volte a fallar ao imperador. A 
partida kfuella hora e inconveniente e anti-political De- 
via-se esperar! Nas revoluQoes, as vezes no ultimo mi- 
nuto, no ultimo instante, surgem --eviravoltas. Quern 
ix)dia garantir que o povo acceitasse a abdicagao ?! 

Pontois vae fallar a D. Pedro. A partida precipi- 

tada podia dar idea de que era uma fuga. 
D. Pedro cede. 
Espera-se ate depois das novo da manha a tal re- 

viravolta suspirada pelo Marquez. As esperangas fene- 
cem. A revolugao acceitara com surpresa, mas gosto- 
samente, a abdicaQao. 

O monarcha segue para bordo da Warspite com a 
esposa, OS Marquezes de Louie e Cantagallo e o Conde 
de vSabugal. 

Villela Barbosa, sem pasta, sem rei para cortejar, 
sem apoio de especie alguma, fica em terra, entre ini- 
migos triumphantes. 

Os dias tornam-se-lhe amargos. O povo, inllam- 
mado pela victoria, desenfreia-se pelas ruas, depredan- 
do. O odio contra os ministros da abdicagao explode 
nas ruas. A massa popular vae insultal-os nas proprias 
casas, ameaqadoramente. 

Os bens e -a vida de Paranagua correm perigo. 
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Que fazer, naquella horrivel situagao de sustos inquie- 
tadores ? 

Ainda nao partirani para a Europa os navios que 
vao levar a Inglaterra a familia imperial. Villela Bar- 
bosa lembra-se de ir collocar-se de novo aos services do 
ex-imperante. O unico refugio e aquelle, o da protecqao 
consoladora do imperador desthronado,' alii adeante, a 
poucas braqas, no mar. Um simples escaler Ihe daria 
socego a vida. 

E o Marquez de Paranagua nao vacillou. Tinha 
direito a refrigerar-se a sombra protectora de D. Pedro. 
Durante dez annos dedicara-lhe a fidelidade mais in- 
corruptivel, e, se agora os inimigos eram tantos, fize- 
ra-os por aquelle excesso de dedicaqao ao principe. E, 
alem do mais, D. Pedro sempre Ihe votara uma arhizade 
excepcional, distinguindo-o em tudo, prestigiando-o nos 
momentos mais difficeis, indo buscal-o para seu brago 
direito nas horas mais agitadas. 

A scena da apresentagao de Villela Barbosa e Pe- 
dro I e contristadora. 

Descreve-a o Barao de D^iser, ministro da Austria 
no Brasil, que assistiu. a ella. 

O Marquez de Paranagua chega a bordo da fra- 
gata Warspite, indo immediatamente a presenga do ex- 
monarcha. 

Que veiu fazer? pergunta-lhe D- Pedro, gros- 
seiramente. 

P6r-me a disj3osi(^ao de Vossa Majestade, para 
servil-o no que me ordenar. 

, Mas eu nao preciso de qucni nie preste servi- 
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qos. Nao posso carregar com o senhor. Ja tenho muita 
gente as costas. 

Paranagua nao esperava engulir aquelle sapo. E 
procura engulil-o com a mais santa resigna^ao. 

— Nesse caso, diz, vou para Portugal, onde tenho 
direito a uma pequena aposentadoria como lente da 
Academia Real de Marinha. 

D. Pedro desencadeia uma tempestade de pala- 
vroes. 

— Nao admitto, nao admitto! Prohibo-lhe de ir 
a Portugal antes que eu tenha restabelecido q throno 
de minha filha. 

— Mas, meu senhor, que quer que eu faga? Sou 
pobre. Nao tenho fortuna, so tenho o meu suhsidio. 

Pedro I encara-o. 
— Faqa o que quizer. Nao e de minha conta. E' 

pobre ? Por que nao roubou ? Roubasse! Por que nao 
roubou como o Barbacena? 

Os homens daquelle tempo ou tinham tragos de 
santidade ou eram de um caracter horrivel. 

Tempos depois vamos encontrar o Marquez de Pa- 
nmagua como um dos chefes do partido "caramuru", 
o partido que trabalhava pela volta de Pedro I ao 
throno. 

* 
* * 
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, Quando dona Leopoldina aqui chegou... 

A 5 de novembro de 1817 estavam os nossos avos 
em festa.^ Chegaya ao Rio aquella que foi niais tarde a 
nossa pnmeira imperatriz, a boa e soffredora dona 
i ana Leopoldina, princeza e archiduqueza d'Austria. 

O casamento do principe d. Pedro foi uma das 
festas mais brilhantes daquelle periodo curioso do go- 
verno de d. Joao VI. A missao diplomatica do enlace 
do neto da rainha louca com a filha de Francisco II 

01 entregue ao tino e a elegancia fidalga do marquez 
de Marialva. 

O trabalho de Mraialva nao foi dos maiores. A 
fama da giandeza do Brasil, os fulgores do ouro e dos 

diamantes que offuscaram o seculo XVIII, eram titulos 
sufficientes para que qualquer corte se quizesse unir ao 
remo maravilhoso da America do Sul. 

Quando o marquez entrou em Vienna em feve- 
rem de 1817 fel-o apenas para pedir officialmente a 
mao de dojia Maria Leopoldina para o mais velho dos 
filhos varoes do rei americano. Ja estava tudo aplai- 
nado, tudo cedido. 
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D. Joao VI, que passou a vida como um dos mo- 
narchas mais forretas e mais inimigos de osteiitaqao, 
concordou em dar, ao pedido da mao da noiva de seu 
filho, uma pompa excepcional. 

A embaixada do marquez de Marialva tinha um 
apparato que surpreendeu a propria corte apparatosa 
de Vienna. 

Em joias, em barras de oiro que se offereceram 
a noiva e as figtiras principaes da aristocracia viennen- 
se, a somma subiu a mais de milhao e meio de francos. 
E isso sem contar o pre^o dos diamantes que foram 
todos do Brasil, e gratnitamente, gastando-se apenas a 
insignificancia de os montar. 

O proprio Marialva confessa que Vienna nunca 
tinha visto uma embaixada de tanto fausto e magni- 
ficencia. Elle proprio gaston do seu bolsinho cento e 
seis contos a mais, porque quiz ou porque o dinheiro 
era pouco. 

A festa que deu no jardim imperial de Augarten 
ficou celebre em toda a Austria. Para o grande baile 
e para a ceia mandou construir um vasto salao de tao 
rara elegancia e belleza, que a corte de Francisco em- 
basbacou. O numero de talheres da ceia subia a qua- 
trocentos. 

Mas, 0 que mais deixou Vienna em pasmo devia 
ter sido o presente que o marquez, em nome de d. Pe- 
dro, offereceu a dona Leopoldina. Era o retrato do 
principe num medalhao cercado dos mais finos e dos 
mais puros diamantes do Brasil. 

Marialva descreve a impressao do presente prin- 
cipesco. A noiva, ao vel-o, teve um espanto que nao 
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pode esconder, confessando a sua alta felicidade por 
urn "casamento tao acertado"... 

E, tal era a magnificencia da cercadura de brilhati- 
tes e tao puros e bellos eram estes, que o marquez com 
uma ponta de ironia corteza conta que a filha do impe- 
rador da Austria gostou muito da "imagem do seu real 
esposo , mas tambem gostou "do riquissimo ornato que 
o adornava". 

O proprio principe de Metternich tao fino, tao 
educado, nao se conteve para dizer que daquillo so co- 
nhecia nas fabulosas chronicas orientaes". 

O casamento de d. Pedro com a pn'uceza Maria 
Leopoldina lealizou-se a 13 de maio daquelle anno 
de 1817. 

O noivo que aqui estava teve de ser representado 
pelo archiduque Carlos, irmao do imperador Francisco. 

Dona Leopoldina era um cora^ao de ternura en- 
cantadoia. Logo que comegaram as primeiras negocia- 

goes para o seu casamento, toda ella se voltou para a 
nova patiia de que veiu a ser imperatriz. Quando che- 
gou ao Liasil sabia alguma coisa da lingua portugueza 
e falava conentemente da nossa historia e da nossa 
geographia. 

Quasi um mez se demorou ella em Vieniia, antes 
de tomar o runio do porto em que devia cnibarcar para 
o Brasil. 

^ ^ So no segundo Uia de junho seguiu com a sua co- . 
iiiitiva para Florenqa e dahi para Liorne, onde aguar- 
don a esquadra que a transportou ao Rio. 

A demora nao n'a attribuem apenas aos arranjos 

de viagcm, mas tambem a politica ingleza. A Ingki- 
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terra, naquella data, tinha o mais vivo interesse em que 
d. Joao VI se transferisse do Brasil para Portugal. 

O filho de dona Maria I dava-se maravilhosamen- 
te na tranquillidade e no calor pregui^osos do seu reino 
americano e fazia ouvidos de mercador as insinuagoes 
inglezas. Quando se fez o casamento de d. Pedro com 
a princeza Leopoldina, a diplomacia britannica mexeu- 
se para conseguir que a jovem consorte do principe bra- 
sileiro se conservasse na Austria ou se passasse a Lis- 
boa para es^erar o regresso da familia real portugueza. 
Era um meio de forgar a mudanija de d. Joao. E, para 
isso, tudo foi empregado. Todas as injurias possiveis 
atiraram-se ao pobre clima do Brasil. Ate a epilepsia 
de d. Pedro foi explorada como uma consequencia do 
nosso clima injuriado. 

Mas o imperador da Austria soube contornar a 
questao. A sua filha, depois de casada, passara a ser 
filha do rei de Portugal; a este cabia designar-lhe a re- 
2idencia. 

Em Liorne, aos 15 de agosto, foi dona Maria Leo- 
poldina, pelo principe Meternich, entregue official- 
mente ao marquez de Castello Melhor, commissario es- 
pecial de d. Joao VI. 

Nesse mesmo dia partiii para o Brasil. A esqua- 
dra que la fora buscar a noiva e a sua comitiva com- 
punha-se apenas de dois navios: o D. Joao VI t o Sao 
Sebastiao. No estreito de Gibraltar accresceu um ter- 
ceiro — a fragata Augusta. A nossa futura imperatriz 
trazia comitiva de princeza: a condessa Kunburg, sua 

camareira-mor; condessas Ledron e Sarenthein, damas 
de honor; um capellao, um bibliothecario; agafatas; 
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damas de servigo particular; retretas, criadas, servigaes 
de libre e um chefe de cozinha, austriaco, isso porque, 
ao que confessa Marialva no seu memorial, os cozi- 
nheiros portuguezes Ihe fizeram "algumas vergonhas". 
Vieram mais os condes de Louza e Penafiel, este v^- 
<Ior da prmceza e aquelle mordomo-mor, e ainda os me- 
dicos portuguezes Francisco de Mello Franco e Ber- 
nardmo Antonio Gomes. 

Uniu-se a comitiva o conde de Eltz, que trazia do 
impeiador dos austriacos. a embaixada especial de sau- 
dar d. Joao VI pela sua elevagao ao throno do Brasil. 

A 5 de no-irembro appareceram ali na barra os pri- 
nieiros signaes da esquadra. A cidade estava preparada 
para a festa. 

A s 5 horas da tarde entraram os navios na Gua- 
nabara, fundeando entre a ilha das Cobras e o morro 
de S. Bento. No caes, nos montes, nos barcos, nos es- 

caleres que vogavam festivamente no mar, a multidao 
fervia. 

Ao fundearem os navios, a galeota real, com o rei, 
a rainha, o principe consorte, as princezas e toda a fa- 

milia do monarcha portuguez, encostou no D. Joao VI. 
O marquez de Castello Melhor, dando o bra?o a dona 
Leopoldina, trouxe-a ate a galeota para os cumpri- 
mentos. 

lodos suibiram depois ao navio, menos o rei, que 
amda nao estava sarado da perna que um carrapato, na 
fazenda de Santa Cruz, Ihe picara, fazendo^o enfermar 
gravemente. 

O desembarque estava annunciado para aquelle 
dia, mas a esquadra entrou muito tardc. A familia real 
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voltou entao a galeota e o desembarque se transferiu 
para o dia seguinte. 

A' noite a cidade illuminou-se magnificamente. As 
ruas forma cobertas de camadas de areia e folhas de 
canella. 

Em frcnte do Arsenal de Marinha, da egreja da 
Cruz dos Militares e da rua do Sabao, erguiam-se arcos 
pomposos. 

No dia seguinte, pela manha, a tropa formou para 
o desembarque da princeza. 

Eram duas boras da tarde, quando esta chegou a 
terra na galeota, pela mao de d. Pedro, saltando no Ar- 
senal de Marinha, onde a esperava toda a familia real. 

■ O prestito desfilou pela rua Direita ate a real ca- 
pella, ao repique dos sinos, ao som de musicas, emquan- 
to OS canboes das fortalezas e dos navios troavam. Em 
toda a extensao da rua a futura imperatriz so pisou 
em flores que o povo Ibe atirava. 

A' porta da capella, para a recepgao dos consortes, 
estavam ,o Senado da Camara, o Cabido inteiro, e o ca- 
pellao-mor; os bispos de Pernambuco, de Goyaz, de An- 
gola, de S. Thome e Mozambique. 

Dentro do templo o Cabido formou em quadra- 
tura. 

D. Pedro e dona Leopoldina foram, pelo rei e pela 
rainha, apresentados ao bispo capellao-mor. Os espo- 
sos ajoelharam-se e a benqao nupcial Ihes foi langada. 
IvOgo apos o Te-Deum Laudamus, cantado pelos musi- 
cos da real capella, sob a batuta de Marcos Portugal, 
salvaram as fortalezas e os navios. Eram quasi cinco 
horas da tarde. 
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A familia real seguiu para o pago e, das janellas, 
assistiu ao desfilar das tropas. 

Mais tarde o jantar com toda a pompa da corte. 
O que estava assentado era, apos o banquete, par- 

tirem os consortes, a noite, para a Ouinta da Boa Vista. 
Ao que conta o padre Luiz Gongalves dos Santos, 

OS moradores da rua do Ouvidor, do largo do Rocio, do 
Caminho Novo, do largo da Sentinella, de Mata-Por- 
cos, etc., tiveram avisos para enfeitar as fachadas e as 
uias. Mas perderam o tempo e o trabalho. A perna de 
d. Joao VI estragou todo o programma. Sua majestade 
nao se sentiu com coragem de, a noite, com a perna 
niachucada, aventurar-se a viagem, aos abalos do coche 
leal pelas ruas mal calgadas do Rio daquelle tempo. 

Resolveu-se que o prestito seguisse por mar ate 
S. Christovao. E, as nove e meia da noite, deu-se o em- 
barque no Arsenal de Marinha. 

A s onze hoi as da noite cheg'ava-se a Quinta da 
Boa Vista. 

Ao que dizem os chronistas, a alegria de dona Leo- 
poldina era immensa e imperturbavel. 

Talvez que, na manha seguinte, ja elle tivesse a 
consciencia da boa bisca que a ma sorte Ihe dera como 
marido, paia Ihe tornar tao amarga a vida. 

A pobre filha de Francisco II vinha de uma fa- 
milia em que. havia mulheres desgragadas: Maria An- 
tonieta, sua tia, que morreu no cadafalso, e Maria 
Luiza, sua irma, humilhada nos bragos de Napoleao. 

L/ dona Leopoldina teve tanibem a infelicidade de 
aqui chegar num anno funesto. Em 1817 morriam os 
sonhadores republicanos de Pernambuco... 
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A volupia da morte 

Ao prefaciar a Historia da Revolugao de Pernam- 
buco em 1817, de Muniz Tavares, Oliveira Lima, o 
grande psychologo dos nossos homens e das nossas 
epocas, tern esta sentenqa profunda: — foi naquelle 
momento "que a na^ao verdadeiramente aprendeu a 
combater e a morrer pela liberdade". 

A phrase e admiravel. Da-nos, num golpe, a clara 
visao do que foram os assomos de liberdade anteriores 
ao movimento emancipador que Dominogs Jose Mar- 
tins chefiou em Pernambuco. 

Ate 1817, em verdade nao se sabia; no Brasil; mof- 
rer em prol dos ideaes. Sabia-o uma ou outra alma in- 

flammada de sentimentalismo patriotico — um Felip- 
pe dos Santos, um Bequimao, um Tiradentes. 

A na^ao nao conhecia ainda o heroismo do sacri- 
ficio da vida. 

A inconfidencia mineira e um exemplo doloroso 
da verdade profunda da phrase de Oliveira Lima. 
Conspiram as mais illuminadas mentalidades daquella 
quadra tonnentosa de noite colonial. Sao os homens 
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mais culminantes de Minas, os poetas, os padres, os mi- 
litares, os magistrados, os fazendeiros, o que ha de mais 
fino e culto, de mais actuante^e mais efficiente. 

Mas, no momento extreme do drama, no momento 
em que cada conspirador deve mostrar quanto preza o 
ideal que os levou ao carcere, no momento de" morrer, 
falham todos. Falham todos e da maneira mais triste, 
dando vivas a rainha que era o symbolo da tyrannia que 
OS agrupou em conjura. 

So um teve a grandeza de ser nobi-e, so um teve 
a nobrcza de affrontar a morte, a dignidade de subir 
OS degraos do patibulo solbragando o ideal que os com- 
panheiros repudiavam, um unico, e justamente o mais 
humilde de todos, aquelle que, pelas maneiras aqodadas, 
pela cultura mediocre, pelo prestigio quasi nullo, era o 
que menos podia dar — Tiradentes. 

Ate 1792, nao se sabia, no Brasil, morrer pela li- 
berdade. So se vae aprender vinte e cinco annos depois, 
na revoluqao chefiada, em Pernambuco, por Domingos 
Jose Martins. Ahi, a nagao esta inteiramente integrada 
do seu papel, da sua expressao idealista. Os patriotas 
tem outra figura, outra significagao historica. Morre-se 
com a consciencia de que um grande sonho vale mais. 

que a vida. Morre-se sabendo-se que nao ha idea, sem 
martyres, nem martyres sem conquista. Morre-se sa- 
bendo-se que, do sangue derramado,. alguma cousa o 
future aproveitara. 

A evolugao e rapida. Esse mesmo povo que, em 
1792, ainda nao sabia morrer pela liberdade, que em 
1817 apenas havia aprendido, sete annos depois, na 
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Confederagao do Equador, tern a verdadeira volupia 
da niorte. 

Basta um golpe de vista sobre as figuras maximas 
do movimento. 

Tern todos o orgulho do ideal que os agita. Parece 
que ha entre elks a porfia de ver qual o que transpoe 
mais risonhamente e mais gloriosamente a posteridade 
pela escada do patibulo. 

Nao parece uma revolugao de homens normaes, 
paiece uni transporte de fanaticos. O exemplo de Tira- 
dentes inflamma todas as cabe^as. E' a porfia da abne- 
gaQao patriotica, a ancia de niorte gloriosa. 

Tlem-se a impressao de que o fim nao e realizar, 
mas unicamente morrer. 

A forca nao apavora ninguem; caniinham para ella 
como se caminha para uma festa civica, de cabega ale- 
vantada, fronte altaneira, como quem cumpre um de- 
ver. Cada patriota ufana-se do papel de martyr e ante- 

gosa a volupia de morrer por uma id&. 
Ernquanto pelo paiz inteiro correm arrepios de 

emogao a cada conspirador que morre e o povo supplica 
aos pes do Imperador o perdao para os que vao ser 
sacrificados, elles, os que vao morrer, estao serenos, 
nada pedem, a nao ser que os levem o mais cedo possi- 
vel aos degraos do cadafalso. 

E essa estranha e maravilhosa volupia da niorte 
culmina naquellas tres bellas figuras da revolugao; Frei 
Caneca, o padre Mororo e Agostinho Bezerra Caval- 
canti. 

Esses morreram porque quizeram morrer. Tiveram 
a salva^ao ao alcance do brago. Recusaram-n'a. 
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Com Frei Caneca o episodic se deu quando, ja 
preso, pelas forqas imperiaes, caminhava da fazenda do 
Juiz para Recife. O comniandante das tropas vem of- 
ferecer-lhe a fuga. Nao, nao quer! Nao Ihe ficava bem. 
Ja que havia comeQado aquillo queria ir ate o fim. O 
fitn era a morte se, a morte, o tribunal o condemnasse. 

Com o padre Mororo a passagem e quasi a mesma. 
Ja esta preso nos carceres de Fortaleza. A commissao 
militar, presidida pelo Major Conrado Niemeyer, age 
horrendamente. O commandante de um navio ancorado 
no porto manda offerecer asylo ao padre revoluciona- 
rio. Mororo recusa. Nao quer comprometter ninguem, 
nao quer crear complicaQoes a innocentes. 

Com Agostinho Bezerra o episodic e ainda mais 
interessante. A sentenga militar ja esta lancada — pa- 
gara com a vida o crime de insurgir-se contra a coroa 
e o crime maior de se bater pela Repuiblica. 

E' um figura querida do commercio do Recife. 
Como commandante dos pardos, uma vez salvou as 
casas commerciaes da furia do povo que as queria quei- 
mar. 

O commercio, unido, manda uma representagao 
ao Iniperador supplicando o perdao. A suppHca (todo 
o Recife espera) vae ser attendida. O proprio comman- 

dante Lima e Silva encaminhou-a com as suas me- 
Ihores sympathias. Mas, a resposta imperial, chega a 
capital de Pernambuco, abalando as almas mais indif- 
ferentes. O Imperador nega o perdao. E mais; censura 
a commissao militar per Ihe fazer chegar as maos pedi- 
dos daquella ordem. E mais ainda: recommenda pres- 
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teza, a maxima urgencia na execu^ao dos condemnados 
a pena ultima. 

E' na semana santa. A commissao nao mais quer 
soffrer censuras e marca o sacrificio de Agostinho para 
a propria semana da Paixao de Christo. 

O commercio inteiro esta empenhado em salvar 
de qualquer maneira a vida do revolucionario que um 
dia 0 salvou. 

Ja que falhou a piedade imperial, que se appelle 
para o recurso da fuga. Os guardas da prisao sao pei- 
tados. 

E na vespera do sacrificio. Alta noite, os encar- 
regados da fuga, penetram no carcere. 

Depressa! vamos! nao ha um minuto a perder! 
Agostinho recebe-os com uma tranquillidade de 

estarrecer. 
— Ir? para onde? 

La para fora! para a liberdade! para a vida! 
— Nao quero. 

Mas esta tudo preparado para a fuga. Todos 
dormem. na prisao, os guardas estao peitados. 

— Nao vou. Nao vou. 
— Per que? 

Porque um patriota nao foge. 
— Mas e um sacrificio inutil. 

Embora! Mas um patriota nunca deve temer 
a morte. 

E nao saiu do carcere. Mais tarde, quando os si- 
nos dobravam para a procissao dos Passos, dobravam 
tambem pela sua alma. 
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Na Confederaqao do Equador, ao que parecia, a 
finalidade nao era realizar uma idea, era morrer por 
ella. Nao foi uma revoluqao de homens normaes, foi 
uma exaltaqao de voluptuaries da morte. 

BIblioteca Publica Benedito Leite 



O que elles eram no passado 

Deante da feigao moderna do mundo e da vida, , 
neste apagar de foros de nobreza e de orgulho de san- 
gue, e quasi impossivel a nos outros, homens da actua- 
lidade, compreender a aspera figura daquelle fidalgo, 
o coronel Antonio de Oliveira Leitao, que morreu no 
cadafalso em 1721, por ter assassinado miseravelmente . 
a propria filha. . 

O episodio que narram as chronicas so se pode en- 
quadrar no recuo de duzentos annos. Na epoca actual, 
no estado actual da humanidade, seria inteiramente in- 
crivel uma figura daquellas, com aquelles moldes, aquel- 
la estructura, aquelles brios extravagantes de orgulho 
aristocratico. 

Nao e o crime que faz o coronel Antonio de Oli- 
veira Leitao urn vulto singular na historia brasileira do 
seculo dezoito. Crimes barbaros tantos e tantos fidal- 
gos praticaram naquelles e noutros tempos. E' o arro- 
gante orgulho de nobreza, rude, brutal, cabeQudo, alluci- 
nado que, se nao chocou a epoca em que se deu por- 
que a epoca o comportava, es'candaliza a~li6s que vive- 
mos numa quadra inteiramente diversa, radicalmente 
transformada. 

Sob o peso da infamia de reo confesso do assas- 
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sinio cle sua propria filha, curtindo os car ceres da Ba- 
hia, condemnado a morte ignominiosa, so desta coisa, 
para nos hoje frivola, o coronel se preoccupou — de 
morrer como fidalgo, com todas as prerogativas da no- 
breza de seu sangue. 

Nos primeiros dias da historia paulista encontra- 

mos um Antonio de Oliveira, feitor do almoxarifado 
real, na donataria de S. Vicente. Em 1853, Martim 
Affonso de Souza retira-se da sua capitania, deixando 
a sua esposa, d. Anna Pimentel, todos os poderes que ^ 
Ihe doou el-rei. D. Anna, por sua vez, transmitte-os ao 
vigario Gongalo Monteiro, com a reserva de superin- 
tender, ella propria, os actos do procurador. Em outu- 
bro de 1538, a mulher de Martim Affonso nomeava 
Antonio de Oliveira para succeder ao vigario, com os 
titulos de capitao-mor, governador, ouvidor e loco-te- 
nente do donatario. Ao que rezam os papeis, Antonio 
de Oliveira governou a capitania com moderagao e in- 
telligencia. Era um homem circumspecto, limpo. Por 

aquelle tempo, nos arredores da ilha de S. Vicente, os 
moradores faziam em commum as plantagoes. Mas, por 
occasiao das colheitas, havia sempre duvidas e brigas. 
Antonio de Oliveira consegue regularizar o trabalho 
agricola da ilha, diyidindo com justiga as terras. E' no 
periodo de sua gestao que o povoado de S. Vicente se 
muda mais para o interior da ilha, porque, nas grandes 
ressacas, o mar invadia as casas. Ate 1553 o nome de 
Oliveira apparece no governo da capitania, revezando- 
se com o de Braz Cubas. Alem dos altos cargos que oc- 
cupou, tinha foro de cavalleiro fidalgo, e sua mulher, d. 
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Genebra Leitao de Vasconcellos, pertencia a "qualifi- 
cada nobreza" de Portugal. 

O coronel Antonio de Oliveira Leitao era descen- 
dente legitimo e directo do loco-tenente de d. Anna Pi- 
mentel. Nobreza clara, proxima, authentica. Era filho 
de Domingos de Oliveira Leitao, natural de Santos, 
que morreu em S. Paulo em 1691, e de d. Anna da 
Cunha, irma direita de R. Domingos da Cunha, con- 
forme as mforma^oes minuciosas de Pedro Taques. O 
ramo dos Oliveiras ainda hoje existe em Sao Paulo, 
na familia Alcantara Machado, com o mesmo trago de 
rectidao e limpeza que realgou o governador de S. Vi- 
cente. 

/ 
Nao ha dados iconographicos para estudar-se a fi- 

gura remota do coronel Oliveira Leitao. Mas, ao que se 
calcula, pelos seus gestos e pelas suas maneiras, devia 
ser um typo alto, barbado, cabelludo, brusco, seccarrao, 
uma dessas creaturas de cara amarrada, que mais pa- 
recem ursos do que seres humanos. Era a feigao normal 
dos potentados de dois seculos atras, mixto de barbaros 
e cortezaos, envergaduras de arrieiros em roupagens 

de setim. 

O coronel Oliveira Leitao teve certamente uma 
mocidade rude e profundamente agreste. Era um Her- 
cules na forqa, um gamo na agilidade. A primeira vez 
que apparece nas chronicas e em 8 de abril de 1712, 
quando a villa de S. Paulo festeja a .sua elevagao a ci- 
dade, e apparece num redondel de touradas, applau- 
dido pelo povo, por ter decepado, de um so golpe, a 
cabega de um touro! Devia ter mais accentuados os 
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traQos physicos de um barbaro que as linhas suaves de 
um fidalgo. 

Vamos, depois encontral-o em Villa Rica, em Mi- 
nas. Ja e homem maduro, de familia formada. Parece 
que ja se nao atira mais as aventuras com os garrotes. 
E' 0 substituto immediate do ouvidor geral e correge- 
dor, occupando os cargos quando o titular se afasta da 
comarca. Acatam-no, respeitam-no. Elle faz-se respei- 
tar ou pela forga do brago ou pelo prestigio da mora- 
lidade. 

Esta casado com Branca da Silva, senhora de li- 
nhagem illustre como a sua, e tem uma filha, a linda 

e desgragada Martha, que os historiadores pintam como 
um typo de doQura e de belleza. 

No lar do coronel a vida e aquella mesma vida 
perramente austera, rispida, inclemente de todos os 

lares ricos do passado. O riso e um crime, a alegria uma 
profanagao, o amor uma calamidade. 

E' realmente uma tortura d'alma a historia dos 
casaroes abastados de antigamente. E' a solidao, a tris- 
teza, a monotonia embrutecedora, a severidade impla- 
cavel que desorganiza a disciplina, o melindre de rigi- 
dez familiar anniquilando a ternura e a liberdade. De- 
baixo daquelles immensos telhados ricos soffria-se mais 
que num carcere ou num tumulo. Ser virgem era mais 
um baldao que uma virtude amavel. Tudo e tudo cons- 
pirava para tornar infeliz a donzella. Espiavam-na co- 
mo sie espia a um ladrao, vigiavam-lhe os passos como os 
de um criminoso, fechavam-lhe o coragao como se 
,fecha o portao de uma chacara, a noite, para que os 
gatunos nao entrem. As janellas dos casaroes nao se 
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abriam para que as mogas virgens nao tivessem ensejo 
cle vef OS homens que passassem la fora; deixavam-se 
analphabetas, por toda a vida, as donzellas, para que 
nunca soubessem decifrar as cartas dos namorados. 

Impulses d alma, amor, eram os delictos supremos 
da epoca. O coragao das filhas era propriedade exclu- 
siva dos paes, que delle dispunham como do gado dos 
seus cuiraes ou das bestas de seus campos. 

E, quanto mais opulenta a casa, mais miseravel a 
vida das donzellas. iC quanto mais cioso de nobreza o pae, 
mais despotico o seu poder no coraQao das filhas. 

Ninguem mais que o coronel Oliveira Leitao ze- 
lava pelas regalias e privilegios de fidalgo. Devia ser 
um inferno o seu lar. 

E foi. 
A tragedia que la dentro estalou em 1720 nao e 

somente uma prova do genio tempestuoso do coronel, 
mas, principalmente, dos seus allucinados e escaldantes 
brios de nobreza. 

O caso e horrivel. Martha, a filha do coronel, en- 
cerrada no vasto casarao paterno, sem licenga de abrir 
i:ma fresta de janella para nao manchar a sua pureza 
aos olhares dos homens, teve a infelicidade de sair uma' 
manha, com a mae, d. Branca da Silva, para ouvir a 
missa, na egreja da villa. L,a os seus olhos cruzaram 
com OS olhos de um tal Luiz de Gusmao, mogo de pare- 
cer distincto. 

Ahi comega o drama. Martha esta apaixonada, 
Luiz Gusmao tambem. Mas entre os dois havia a vigi- 
lancia do coronel, zelando pelos meb'ndres da honra da 
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familia, pelos foros de nobreza dos ancestraes illustres. 
Luiz de Gusmao nao vinha de estirpe "qualifica- 

da" e, se vinha, a qualificagao nao podia equivaler aos 
descendentes do capitao-mor de S. Vicente. 

O coronel Oliveira Leitao repelle os projectos de 
casamento, hostiliza-os, persegue-os. 

Naquelle tempo so havia um remedio as donzellas 
iperseguidas nos seus pianos de amor — abalar de casa, 
alta madrugada, a garupa de um cavallo, abragada ao 
noivo. 

Martha, porem, era um temperamento docil, sua- 
vissimo, resignado. Soffria as torturas da contrarieda- 
de, enclausurada no seu quarto, a chorar. 

O coronel dobrou de vigilancia; elle proprio prati- 
cou-a como um cao de fila. 

Uma tarde, Martha, que chorava no seu quarto, 
veiu ate ao quintal estender na corda um lenQo ensopado. 

O pae estava nos fundos da casa, entre a fresta 
de uma janella, olho agudo, devorador, como o de um 
falcao de ca^a. O que Ihe passa pela cabega e um desvai- 
ramento. Aquelle lenqo, estendido ao sol, deve ser imi 
signal a Luiz de Gusmao, um aviso de amor, uma com- 
bina^ao, luna patifaria. Esta manchada a honra de sua 
casa, esta manchada a dignidade de seu nome! 

Desce numa furia, num impeto, de punhal em pu- 
nho, trepidando. ' 

A interpellagao e uma borrasca. A moQa titubeia ao 
inespei'ado da scena. Elle ve na vacilla^ao a prova real 
da culpa da filha. Devia-lhe ter passado pela mente o 
episodic das festas de S. Paulo em 1712, quando de 
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uma cutilada decepou o pesco(;o de urn touro. Enlaqa o 
corpo da f jiha e enterra-lhe o punhaL inteirinho, no co- 

. ragao. O sangue espirrou, esguichando pela parede e, 
ao que dizem as chronicas, ja certamente douradas pela 
lenda, la na parede ficou por muitos annos, limpido, 
vermelho, brilhante, por ser sangue innocente. 
^ Oliveira Iveitao, podendo fugir, nao foge. E' uma , 
indignidade para um nobre. Deixando o cadaver da 
filha numa poga de sangue, corre a entregar-se ao go- 
vernador da capitania, o conde de Assumar. 

A justiga remette-o para a Bahia. Corre o proces- 
so. O coronel e condemnado a forca. 

E e justamente nesse ponto que elle deixa de ser 
um cnmmoso vulgar, commum, para apresentar-se aos 

olhos da actualidade como um typo esoantosamente 
original. 

Nos tempos modernos, o homem que tivesse sobre 
a cabega o pavor de uma sentenga de morle, so teria a 

preoccupagao de livrar-se della. Apresentada a impos- 
sibihdade, o unico remedio seria morrer com resigna- 
gao ou desespero. E, quando se vae morrer, tanto faz 
ser desta maneira como daquella. Quando se tem que 
perder o pescogo, tanto faz por uma cutilada, como pelo 
lago de uma corda. A eliminagao e a mesma eliminagao. 
Nao ha hoje ninguem que tenha a calma e o requinte de 
indagar o genero de morte de uma sentenga, desde que 
esteja irremediavelmente condemnado a morrer, 

Teve-os o coronel Oliveira Leitao. Quando as maos 
Ihe chegou a sentenga que o condemnava a forca levan- 
tou bem alto o seu protesto. Forca! nao! Na forca nao 
morreria! A corda da forca era para bs villoes e elle 
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era nobre, cle nobreza qualificada e .-intiga! Homens da 
sua estirpe, da distincgao, da sua linhagem, so em cada- 
falso e em cadafalso alto podiam morrer! 

Para nos outros da actualidade um gesto desses e 
quasi inacieditavel. l\iao comprehendemos, na epoca 
moderna, um homem da estructura antiga do coronel 
Antonio de Oliveira lyeitao. 

Eram realmente muito differentes de nos os typos 
do passado! Tinham, na realidade, outra alma que, fe- 
lizmente, hoje nao temos! 

Ao peso da ignominia de assassino, amargurado . 
pela morte da filha que elle ja sabia innocente, com cer- 
teza roi'do de remorsos e de arrependimento, mettido 

em carceres, desprezado e repellido, com uma sentenga 
de morte sobre a cabega, o coronel Oliveira Leitao tem 

sangue frio para insistir, protestar e questionar, afim 
de que Ihe sejam dadas as regalias condigaas a sua no- 
breza crirninosa • esta triste, esta miseravel, esta des- 
prezivel regalia a troca da plebra corda da forca 
pela lamina afiada do cadafalso alto. 

Eram smistros no seu orgulho os homens de anti- 
gamente! 

O protesto do coronel subiu ate el-rei de Portugal. 
O que elle pedia era um direito. El-rei Ih'o deu, 

Os reis ouviam sempre os appellos juntos dos no- 
bres, mesmo quando os mandavam matar. 

F I M 
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