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INTRODUQAO 

0 culto dos Mortos, disse Vico, e apanaglo da ©spe- 

cie humana. Sensfvel desde os prlmordlos da evoluqao desta, 

fol ele que transformou o nomade, fixou~o,. desenvolveu nele, 

com o carinho pelos tuinulos dos entes amados, o apego a terra 

natal. 

No fetlchista esse culto era ingenuo. que o feti- 

chista nao tem Idea de morte - esta e para elo uma vida sera 

locomoqao, identica a dos seres inorganicos, aos quais atrlbui 

as suas proprias qualidades - tudo e vida. 

Os teologismos Introduziram a ideia de morte, com a 

Ideia de alma, o sopro (anemos) divino que da vida. 

Vieira dizia; "Os vivos sao p6 levantado, os mortos 

sao po caldo; os vivos sao po que anda, os mortos sao p6 que 

jaz; OS vivos, po com vento e por isso vaos, os mortos, po sera 

vento e por isso sera vaidade," 

A evoluQao veiu restituir ao nosso planeta a vida 

que o teologismo transportara para o ceu: vida objetiva, cujo 

destino e transmitir, raelhorada, a heranqa recebida de nossos 

predecessores, vida subjetiva - a outra vida - que isenta nos- 

sos Mortos - raais vivos do que nos - das leis rigorosas da or- 

dera material e nos permite viver com eles, fortificando os la- 

Qos que a eles nos unera, tornando-os presentes, embora invis£- 

veis, 

Se Clotilde, onze anos depois de raorta, pudesse rea- 

brir a porta da casa da rua Mr, Le Prince e dizer: "Meu Amigo, 

eis-me aqui, voltei.", Augusto Corate poderia responder: "Encon 

tras-me, minha Amada, tal qual me deixaste. Meu coragao e hoje 

para ti o que foi serapre. Retoma ao pe de mira o lugar que sem 

pre foi teu," 

A evoluqao iniciou uma nova era, ura novo regime mo- 

ral e a retrogradaqao atual, que nos acabrunha, nao sera capaz 

de deaviar definitivamente a humanidade da rota baseada em 

leis naturals, 

0 horaem ja compreende toda a nobreza, toda a digni- 

dade e toda a felicidade que encerra a abnega<;ao pura e desin- 

teressada, Nao e mais a esperanqa de recorapensas inefaveis, 

nem o temor de castigos eternos que o levam a caminhar com per 

severanqa no sentido de um ideal de perfeiqao e sim a lei su- 

prema do Amor, um amor que, longe de ser inerte, impele arden- 
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ternente para a mals completa ativldade que possa comportar a 

realizaqao do bem que ele visa. 

0 coinbate misterioso entre a natureza e a graqa (S. 

Paulo) se transforraou na luta permanente entre o ego£srao e o 

altruisrao, entre os Instintos que nos levam a satlsfazer ten- 

dencias pessoais e os que, ao contrario, nos impelein a amar e 

a fazer bern a outrera. 

Devemos operar a propria conversao para que o Reino 

do Amor se irradie do centro de nos raesraos. 

i^ue nos seja dado assira transforrnar 

A treva em claridade 

A dor em alegria 

0 odio era amor 

A descrenqa em fe viva 

A duvida em certeza 

A maldade em bondade 

A ignorancla era corapreensao e sabedoria 

A dureza em ternura 

A fraqueza era forga 

0 egofsmo em cantico fraterno 

0 orgulho em humildade 

0 torvo mal em infinite bemI 

Comprimir o egofsmo, desenvolver o altru£smo, subor 

dinar sempre o primeiro ao segundo, ser, a custa de sofrimen- 

to, cada vez menos imperfeitos, mais seraelhantes ao Ser Supre_ 

rao de quem somos filhos, a fim de nos tornarmos seus dignos 

orgaos e representantes, era resurao: "Viver para outrera, a fim 

de reviver era outrem, por outrera" eis a slntese completa de 

nossos maiores deveres e de nossas mais gratas aspiragoes. 

As grandes almas modernas nao visam a outra recora- 

pensa que nao seja esse infinito Bem, que nao seja a de serera 

inoorporadas ao "Invisivel coro" que governa os vivos, confor 

me OS profundos versos de George Eliot, traduzidos por Miguel 

Lemos com tanta expressao: 

"Possa eu juntar-me ao invisivel coro 

Dos mortos iraortais que resuscitam 

Em animos por eles melhorados; 

Que vivem nura pulsar so dirigido 

A generosos fins; era nobres feitos 

De ousada retitude, e no desprezo 

De arabiQoes ralseraveis que se extinguem 
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Viver asslm e ceu; a encher o mundo 

De imorredoura musica soante, 

Qual ordem pulcra que fatal regula 

Com crescente governo a grei dos vivos... 

Possa eu chegar a esse ceu tao puro 

E ser para outras almas Infelizes 

A taga de vigor na agra agonia; 

Nos peitos acender briosa flama; 

De alimento servir a afetos puros; 

Gerar sorrisos que nao tern fereza; 

Ser o doce asslstlr de um bem dlfuso 

A dllatar-se serapre com raais forga 

Tal me unirei ao Invisivel coro, 

.Cujo canto sonoro alegra o mundo," 

Para as almas de elite nao ha morte, ha transforma- 

?ao da vlda objetlva era vida subjetiva nos "anlmos por elas 

raelhorados", trabalhando serapre para o bem e o progresso dos 

seres amados que nao terminaram a jornada. 

_ E assim que vive nosso Pal. E para que a essencia 

lumlnosa de sua alma seja serapre um almo luar", mesmo ' para 

aqueles de seus descendentes que nao tiverara a ventura de seu 

contato objetlvo, aqui procuramos fixar, na data do centena- 

rio de seu nascimento, os pensamentos que dele conheceraos - 

como homenagem de filial ternura e imensa gratidao por tudo 

quanto dele receberaos e continuamos a receber. 
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0 I^IO 

S. Luis do Maranhao era uxna das capitals mals cul- 

tas do Brasix, Nao e em vao que Ihe charaavam a "Atenas brasl 

lelra". 

E que o contato corn a Europa era multo estrelto. 

As famlllas abastadas davam-se ao luxo de la fazer grande par 

te de suas compras e la mandar educar seus fllhos, sobretudo 

em Colmbra - fol esse o caso de nosso Avo, o Barao de S. Ben- 

to, que em Colmbra se doutorou em matematlcas.., para ser la- 

vrador, 

Da Europa vlnham companhlas l£rlcas que regressavam 

multas vezes sem ter vlndo ao Sul e, alnda em I927, foraos en- 

contrar em S. Lu£s uma coleqao de llbretos de opera, remanes- 

centes dessas magnfflcas temporadas. 

Tudo Isso mantlnha um nivel elevado que se revelava 

na llnguagem castlqa, a mals pareclda com o portugues bem fa- 

lado em Portugal, e que alnda perslste, mesmo nas camadas po- 

pulares, 

A vlda era patrlarcal e farta. A convlvencla fecha 

da, mas fldalga de trato e manelras - Imltadas pelas espevlta 

das mucamas que substltufam o telefone nos recados transmltl- 

dos e o cartao, sem ponta dobrada, nas vlsltas que fazlam em 

nome de suas Slnhas. Tambem carregavam bandejas de roupa pa- 

ra suas amas mudarem nas casas de Intlmldade, onde lam passar 

o dla, em dolce far nlente, a palestrar nas redes. 

Cada Slnhozlnho ou Slnhazlnha tlnha, logo ao nascer, 

sua mucama, freqtientemente companhelra dedlcadf sslma para o 

resto da vlda; a de um de nossos prlmos, depols do desastre 

flnancelro de seus senhores, com a aboilgao, empregou-se para 

que o Slnhozlnho, com seu ordenado, pudesse contlnuar os estu 

dos. 

E fol esse amor de nossas maes pretas, a cuja chama 

se aqueceram nossas almas de crlanqas, que nos tornou um povo 

prlvllegladamente bondoso. So quem nunca vlajou ou o fez ob- 

servando superflclalmente, multas vezes a luz de uma admlra- 

Qao servll, e que pode delxar de ter sentldo viva e fraterna 

a bondade brasllelra em rela^ao a outros povos, 

A base material dessa socledade era, Infellzmente, 

o trabalho escravo, mals Intense em Maranhao do que nos ou- 

tros Estados do Norte, porque as culturas do algodao e, mals 

tarde da cana, tlnham atlngldo urn desenvolvlmento multo malor 

do que alhures. 

Biblioteca Publica Benedito Lelte 



-V- 

0 sacrificlo de nossos Irmaos negros nao podia dei- 

xar de prejudicar o aprirnoramento moral dos senhores, habitua 

dos a ver em seus escravos os instrumentos passives e doceis, 

nao so da satisfaqao de seu bem estar material, como de seus 

caprichos e ate de suas maldades. 

Lerabro-me, com alegria, de ter ouvido nosso Pai pro 

fligar semelhante regime, certo dia em que percorriamos jun- 

tos, a cavalo, o canavial onde os escravos, com o torso retin 

to mal protegido por uma camisa de algodaozinho contra o ter- 

r£vel pico da cana, mourejavam suarentos e cansados, sob urn 

sol ardente. 

Mas em breve seria apagada essa mancha horrlvel da 

nobre terra maranhense, Entre as grandes cabegas surgidas na 

terra onde viveu o padre Antonio Vieira, mais alta, muito 

mais alta ainda do que a de Gonqalves Dias, ergueu-se, como 

pico altaneiro, a sobrepujar todos os outros, a do maior abo- 

licionista, 

Corpo franzino, como o de quase todos os grandes ho 

mens, que muito raramente foram homens grandes, foi um santo, 

urn sabio, com nervos de ago e vontade de bronze para executar 

o que seu coraqao imenso sugeria e sua inteligencia privile- 

giada esclarecia. Foi Teixeira Mendes - e so ele, entre tan- 

tos outros, basta para encher de luz a historia do Maranhao. 
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A FAMfLIA 

Viveiros, que, por corruqao ortografica se escreveu 

Bibeiros, e apelido nobil£ssirno era Portugal. 

A familia que usa deste apelido descends dos condes 

de St& Martha de Hortiguera, do reino de Gallza, Bspanha. 

Sac suas arnias as seguintes: 

Escudo de euro, com tres raontes de verde assentes 

sobre um conta-chefe ondado e falxado de seis pe<jas de prata 

e azul, sustendo cada monte um ramo de urtigas de sete folhas 

do segundo esraalte. 

Timbre - uma pega negra, picada de prata e de azul, 

com um ramo do escudo no bico. 

Nao ha duvlda sobre filiar a familia Viveiros a es- 

te tronco genealogico, o que e facll verificar pelo primeiro 

Viveiros portugues que veio para o Erasil e que, segundo to- 

das as probabilidades, era da Madeira, onde se radicou um ra- 

mo dela ate ao seculo XVIII. 

0 Barao de Sao Bento, Dr. Francisco Mariano de Vi- 

veiros, fidalgo cavaleiro da casa imperial do Brasil, obteve 

novo brasao de armas em 6 de junho de l857» registado no car- 

torio da nobreza do imperio, no livro VI, folhas 35» que ind^ 

ca a sua procedencia portuguesa. 

Estas armas sao as seguintes: 

"Escudo Esquartelado: no primeiro quartel, em campo 

de ouro, tres viveiros de agua azulados, com orla de verde 

(modificagao do primeiro escudo); no segundo, em campo azul, 

um muro com porta, entre duas torres, tudo de prata, e lavra- 

do de preto; no terceiro, em campo de prata, duas cervas de 

purpura passantes e uma bordadura vermolha cheia de escudi- 

nhos das armas de Portugal; e no quarto, tambem em campo de 

prata, uma aspa azul com cinco besantes de ouro nela. Coroa 

de barao. Paquife com metais e cores das armas. 

0 ultimo quartel deste escudo e de Araujos. Os de- 

mais parecem peculiares ao novo brasao, ainda que o segundo 

seja igual ao primeiro corte das armas dos Mendes de Tanger. 

Estes brasoes eram concedidos, em regra, mediant© 

justificaqao genealogica de nobreza antiga. 

0 arquivo do cart6rio de nobreza existe ainda, ane- 

xo ao Ministlrio do Exterior. Esteja onde estiver, pode-se 

obter certidao da justificagao e da carta de armas. 
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Aludira o segundo quartel destas armas ao coinando 

que teve um Francisco de Vlvelros, de uma fortaleza na ilha 

da Madeira? B provavel. 

Ha tempos publlcou-se no Rio urn llvro Intitulado 

"Noblliarquia braslleira" felto, parece, pelo barao Smith de 

Vasconcelos. Nesse llvro deve exlstlr uma notfcla sobre o ba 

rao de Sao Bento e um cliche de suas armas. 

ClasslfIcaqao felta por nosso prlmo, o desembarga- 

dor Modesto Perestrello de Carvalhosa, das armas do Barao de 

Sao Bento: 

Escudo Esquartelado: 

Is quartel; "Em campo de ouro, tres vlvelros chelos 

de agua azulada, com orla de verde." 

falantes proprlas de "Vlvelros" no Brasll. Tern 

a mesma slgnlflcagao das armas antlgas, pertencentes a fami- 

11a deste apelldo e que sao: 

"ESn campo de ouro tres montes de verde assentes so- 

bre um conta chefe ondado e falxado de sels pegas de prata e 

azul, sustendo cada monte um ramo de urtlgas de sete folhas 

do segundo esmalte." v 

2s quartel; "Em campo azul um muro com porta, entre 

duas torres, tudo de prata, e lavrado de preto." 

Constltul a prlmelra falxa das armas concedldas em 

8 de junho de 1520 a Manoel Mendes, valoroso soldado em Tan- 

ger, pelos grandes servlQOS que fez naquela praqa por El-rel 

D. Manoel. Seu fllho, Bastlao Mendes, teve a conflrmaqao des_ 

tas armas, com o apelldo de Tanger, em "8 de feverelro de I858. 

3a quartel: "Em campo de prata duas cervas de pur- 

pura passantes e uma bordadura vermelha chela de escudlnhos 

das armas de Portugal," 

Armas falantes, proprlas do apelldo Cervelra, do lo 

gar do mesmo nome, de que fol senhor Joao Nunes de Cervelra, 

em tempo de El-rel D. Sancho II, onde esta hoje edlflcada Vi- 

la Nova de Cervelra. 

Sao armas mal ordenadas, segundo as lels de armaria 

e com dlferenga de esmaltes. 

Os escudlnhos sao proprlos das armas dos "Perelras" 

do condestavel Nun'Alvares, com quem se entronca a familla. 

Outro ramo desta famflla usa armas esquarteladas. Nos prlmel 

ro e quarto quartels de vermelho, em cruz florenclada e vazla 

de prata e bordadura do mesmo, carregada de doze escudetes de 
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azul, que competem a Pereira de Nun'Alvares; no segundo e ter- 

ceiro, em campo de prata, duas cervas de purpura passantes, 

uma sobre a outra. 

l4.g quartel; "Em campo de prata, uma a spa azul com 

clnco besantes de ouro nela, Coroa de barao. Paquife com me- 

tals e cores das armas." 

Sao as armas proprias e extremes dos "Araujos" de 

Portugal, que tomaram o apelldo do Castelo de Araujo, no reino 

de Galiza, de que sao senhores e onde tem armas diversas. 

Procedem daquele reino de onde varios ramos passaram 

a Portugal, 

A composigao, portanto, do brazao de armas do Barao 

de Sao Bento, esta indicando que o mesmo foi concedido era vir- 

tude de previa justificaqao de nobreza antiga. 

A Integra do processo de justificagao de armas deve 

estar transcrita na carta de padrao. 

"Eu 0 Imperador Constitucional, Defensor Perpetuo do 

Imperio do Brazil: Pago saber a vos Paulo Barboza da Sylva do 

Meu Conselho Gentil Homem da Minha Imperial Camara e que ser- 

vis de Meu Mordomo Mor, Que Me foi por bem e Me Praz Fazer Mer 

ce a Jose Francisco de Viveiros, filho legitimo do Barao de 

Sao Bento de o Tornar no Poro de Pidalgo Cavalleiro da Minha 

Imperial Gasa, Pagou quarenta mil reis de Direitos que forao 

lanqados no Livro de Receita respectivo como consta de hum co- 

nhecimento em forma. Dado no Palacio do Rio de Janeiro em vin- 

te hum de Setembro de rail oitocentos e cincoenta e sete, trige 

simo-sexto da Independencia do Imperio. -Imperador- Paulo Bar 

bosa da Silva, Praz a Vossa Magestade Imperial Fazer Merce a 

Jose Francisco de Viveiros, filho legitimo do Barao de S. Ben- 

to, de o Tomar no Poro de Pidalgo Cavalleiro da Sua Imperial Ca 

aa, Como neste Alvara se declara. Para Vossa Magestade Impe- 

rial ver# Francisco Pinto de Mello -o fez- Passado por Decreto 

de 13 de Agosto de 1857* Izidoro Jose Martins Pamplona Corte 

Real o fez escrever, N2 i|. Sello P.g. cincoenta mil 

reiso Rio 26 de Setembro de l857o -Baptista- Oliveira. Nesta 

Secretaria da Mordomla-mor e expediente dos Pilhamentos da Ga- 

sa Imperial flea este Alvara registrado. 

Rio de Janeiro 28 d6 Setembro de I860. 

Francisco Pinto de Mello, Deve pagar dez mil reis de 

emolumentos, 3- Sec^ao do Thesouro Publico Provincial do Mara- 

nhao 11 de Julho de i860. 

Lapa - Recebi - 0 Piel do Chefe - Rodrigues. 

Cpnforme - 0 Secretario Aristides Augusto Coelho de 

Souza." 
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Alcantara e o berqo braslleiro dos Vlvelros. 

Cidade prospera outrora, arlstocratica, a que esta 

hoje reduzlda! 

Montoes de ruinas, que se encontrarn em plonas ruas, 

das quals tern escapado, nao se sabe por que milagre, os sobra 

does dos nossos maiores. 

Em perfeito estado se acham os tres sobrados da pra 

Qa: o da Baroneza, o do Dr. Jose Francisco de Vivelros, o do 

Dr. J, Coqueiro, seu genro. E ate a Igreja que resistlu a 

a(;ao destruidora da inercia foi a do Carmo, a escolhida pelos 

nossos maiores para guardar os seus restos mortals. La estao, 

na capela dos Passos, a nossa Tetravo - Prancisca Xavier de 

Jesus Viveiros e seu marldo - Alexandre Jose de Vlveiros- que 

foi vereador da Caraara a£ por volta de I81O, apesar de nas 

suas colheres de prata escrever o seu norae com L; estao tam- 

bem la os cinco filhos deste cazalrPrancisca Izabel, casada 

com o velho Jose Maria; Anna Benedita, casada com o Snr, Jose 

Souto; o capitao-mor Francisco Mariano e o mais moQo da irman 

dade, o Senador do Imperio - Jeronimo Jose de Viveiros; enfim, 

la descansam igualmente a mulher do senador e seu filho: Dr. 

Alexandre Jose de Viveiros. 

A Famllia era realmente poderosa e rica, 

Mariana Francisca Correa de Souza levou ao Primo 

Prancisquinho (futuro Barao de S. Bento), quando se casou, a 

soma enorme^ para aquele tempo, de 9^® contos ganhos pelo por 

tugues Jose Maria, a quern a Pamflia deveu seu esplendor. 

Conta-se que nao foi sem relutancia da parte da no^ 

va que esse casamento se realizou, Nossa Avo achava o primo 

feiosao, o que, seja dito de passagem, era parti pris. Deci 

diu—a, o covado ao canto da sala, com que a amea^ou sua mae. 

Apesar disso, enviuvando moqa, nossa Avo rejeitou 

brilhantes partidos que se Ihe apresentaram. 

Essa fortuna quasi desapareceu dentro de meio secu- 

lo, Dois fatos concorreram poderosamente para isso; I2 o aban 

dono da policultura, seguida pelos velhos, pela monocultura 

da cana de a^ucar, cujo preQO caiu justamente na ocasiao em 

que se remodelavam os engenhos da famllia, fato motivado pelo 

grande progress© do plantio da beterraba na Europa. 

22 a paixao polftica, polltica que entao se fazia a 

peso de oiro, tirado, nao como mais tarde dos cofres do Esta- 

do, mas do patrimonio de cada chefe. 
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• Quem le os jornaes de l8i].5 a i860 tern a impressao 

de que o Barao de S« Bento gastava sera pena. 

Quanto nao custaria a eleiqao do comendador Jeroni- 

rno para senador, em I852? Rezarn as cronicas que, em Sto, An 

tonio e Almas, votos foram comprados por 

E nessa outra pugna glgantesca, ferida em 59, para 

o preenchimento da vaga desse mesmo senador, a que se apresen 

tou o Barao? 

Delxou-nos ele nessa ocasiao uraa das mais belas li- 

Qoes a ser transmitldas as geraqoes vindouras como preciosa 

heranqa: 

0 Barao corabinara com seu oponente que cada urn da- 

ria ao outro o excesso de votos nos distritos respect!vos. 0 

plelto seguia seu rumo, quando vieram avisar o Barao de que 

Vleira da Sllva rorapera o pacto. Era tempo, 0 Barao poderia 

ainda Impedlr que seus eleitores votassem em Vieira da Sllva 

e haverla equllibrlo, e a eleiqao serla ganha. 

0 Barao passeava de urn lado para outro. A Baronesa 

acompanhava-o com o olhar ansioso, Os amigos guardavam silen 

do, prontos para executar-lhe as ordens, 

- Resolva, Barao, disse-lhe nossa Avo, 

0 Barao calava, funda ruga a sulcar-lhe a fronte al 

ta. Disse afinal, lentamente: 

- Seja ele so o traldorj 

Flcou por esse motivo no segundo logar da llsta tr£ 

plice e Isso constltuiu para ele tao cruclante desgosto que 

dal resultou a congestao fatal, era plenos i4.0 anos de idado. 

"0 Conservador" de sabado, 28 de Janeiro de I860, 

assira noticiou o falecimento do Barao de S. Bento; "Receberaos 

a dolorosa noticia da Infausta e prematura morte do Barao de 

S. Bento. 

0 grande vulto do politico eminente, que como Cida- 

dao e como Deputado, com um coragao generoso e puramente Bra- 

sileiro, sustentou ate o ultimo Instante de sua existencia os 

mais puros sentiraentos de amor e fiel adhesao a Monarchia, a 

liberdade, e a ordem,.com sincera dedicagao pelo engrandecimen 

to e futuro do seu paiz, desappareceu da vida presente, dei- 

xando imraorredora lembranqa e reaes saudades nao somente a 

sua Exraa. e Illustre familia, e nuraerosos amigos, raas tambera 

geralmente a todos quantos conhecerao o distinct© Brasileiro, 

sera contestaQao a primeira influencia politica que realraente 

possuia o partido Conservador n'esta bella Provincia do Mara- 

nhao. 
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Prancisco Mariano de Viveiros Sobrlnho, fllho legi- 

tirao do Exrn, Senador Jeronlmo Jose de Viveiros, e de sua espo 

sa D. Anna Roza Mendes de Viveiros (ambos fallecidos), nasceo 

na cidade de Alcantara, d'esta Provincia do Maranhao, aos 12 

de Janeiro de I819. 

Sendo educado com esmero, na sciencia para que des- 

de a infancia mostrou vocaqao, tornou o grao de Doutor em Ma- 

thematicas na universidade de Coirabra, aos 22 de Julho de 

1839> sendo ali tao assiduo, e tendo tao boas notas, que a il 

lustrada congregaQao no acto da entrega de sua carta unanime- 

mente Ihe offereceu um attestado dizendo, - que nao tinha da- 

do uma so falta em todo seu curso (I) que as suas notas forao 

serapre as railhores, bera como exemplar, sua conduta civil e li 

teraria, 

Regressando a Provincia casou-se, a 3 de Margo de 

l8i^.G, com a Exma. Snra. D. Mariana Francisca Correa de Vivei- 

ros, (hoje Baroneza de Sao Bento), filha legitima do Illm, Sr. 

Coronel Commendador Jose Maria Correa de Souza, e de sua espo 

sa a Exma, Sra. D« Francisca Isabel de Viveiros Correa. 

Foi membro d'Assemblea Legislativa d'esta Provincia 

do Maranhao na Legislatura de l8i|.8. 

Foi agraciado, por Sua Magestade o Imperador, com o 

titulo de Barao de Sao Bento, a 13 de Julho de 1853; © com o 

foro de Fidalgo Cavalleiro da casa Imperial, em de Maio de 

1855. 

Foi eleito Deputado a Assemblea G-eral Legislativa, 

pelo 22 circulo d'esta Provincia, na Legislatura que comeqou 

em 1857; e teve permissao do Augusto Soberano^para usar d'ar- 

mas proprias a 30 <ie Junho do dito anno de 185?. 

Finalmente entrou era I859 na lista triplice para a 

escolha do Senador, que devia occupar a cadeira que ficou va- 

ga no Senado por fallecimento do seu illustre Pae. 

Parece que desde essa epocha (a da eleigao para se- 

nador), o nobre finado concentrava na sua intelligencia e von 

tade toda sua fovqa. vital, porque seu corpo soffria considera 

velmente pela aggravaqao de pequenas enfermidades adqueridas 

no patriotico e grandioso empenho de sustentar as institui- 

qoes juradas, e aos homens a quem protegia, alguns dos quaes 

o atraiqoarao sem proveito e verdade, mas que ele sabendo sen 

tia profundamente haver passado por tao amarga provanqa. 

Tendo chegado ultimamente do Rio de Janeiro, dos 

trabalhos da Assemblea Geral, achava-se descangando das fadi- 

gas, rodeado de tudo quanto Ihe era mais charo, e ja em pre- 
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parativos de partlda para o seu engenho de Kados, quando foi 

acommetido de uma congestao cerebral tao rebelde que, zomban- 

do de todos os recursos da sclencia, cortou-lhe o fio da exis 

tencia pelas nove horas e meia da noite do dia 10 do rnez cor- 

rente. 

Nao temos a vaidade de suppor, que nossa fraca pen- 

na seja a mais habllitada para escrever a byographla de tao 

prestlmoso homern politico, que nao so como tal, mas tambem co 

mo generoso e cheio de verdadeira caridade, fazia o mais su- 

blime uso de sua grande fortuna, soccorrendo, sem olhar a 

quem, todos quantos o procuravao   

  Temos, porem consciencia de haver- 

raos suscintamente historiado a vida do nosso preclaro amigo, 

que offerecemos a sua Exm, esposa, a Sra, Baroneza de Sao Ben 

to, as suas Exmas, filhas, a seu filho, nosso amigo, o Illm. 

Sr. Jose Francisco de Viveiros, aos Illmos. Srs. commendado- 

res Dr. Alexandre Jose de Viveiros, e Jose Maria Correa de 

Souza, e as suas Exmas, consortes, como lenitivo a dor que a 

todos tem compungido perda tao irreparavel   

E a todos OS numerosos amigos e com-provincianos do 

nobre finado, pedimos uma lagrima de saudade sob a louza do 

Barao de Sao Bento, cuja memoria ja pertence a historia, e a 

terra Ihe seja leve.... 

Maranhao 20 de Janeiro de i860." 

Esta noticia constitui a primeira do referido nume- 

ro de jornal. Outros houve que, em sinal de luto, conserva- 

ram a primeira pagina em branco, com larga tarja. 

Os dados biogrificos do Barao de Sao Bento encon 

tram-se no livro "Ephemerides Maranhenses" - 1^ parte, pagi- 

nas 107, edigao de 1923* 
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NOSSO PAI 

A vlda de nosso Pal, nascldo era 2l\. de dezembro de 

iSifO, tern lances de grandesa. d'alma, exeraplos que constltuom a 

mais preciosa heranga - honra e responaabilidade para nos que 

a devemos transinitir aos vindouros. 

Dos seus prlmeiros "anos de vida, cuxnpre destacar o 

episodio do incendio da casa de seus Pais, na fazenda de S. 

Malaquias. 

Alta noite acordaram todos com estalidos, como os 

de um chicote brand!do por mao vlgorosa, a garganta apertada 

pelo cbelro acre de fumaga. Era um Incendio. Ura incendio 

sem borabeiros, sera agua abundante a jorrar de mangueiras, sera 

socorro de especie alguraa. 

Estreraunhados, correrara todos para fora. La ao ar 

fresco da noite''despertou corapletaraente nossa Avo, Deu um gri 

to angustioso: 

- Zezinho! 

As labaredas ja lambiam o telhado, em torno do qual 

se enovelavam negros rolos de fumaqa. Era impossivel pene- 

trar na casa. Foram segundos terrfveis, em que os pensamen- 

tos era tropel nao permitiam ajustar lom piano para salvar o 

menino de uma morte atroz - se e que a fumaga ja o nao sufo- ♦ 
caral 

Mas a velha Domingas que, como um fiel cao de guar- 

da sob a rede do seu Sinhozinho, nunca adormecia profundamen- 

te, trazia-o a correr do fundo da casa, a carapinh'a tostada, 

um cotovelo queimado, quasi nua, mas um riso bom a mostrar 

uns dentes brancos como o branco dos olbos que revirava para 

dizer: 

- Vossunce nao se assustel Sinho Zezinho nem aco 

doul 

E aqui fica um preito de gratidao para essa humil- 

de Mae preta a quem tando devemos. Que o seu nome nunca se- 

ja esquecido em nossa Familial Mae Domingas1 

Nosso Pai veiu para o Rio em 53, em companhia de 

duas irmas. 

Fez o seu curso no Colegio Marinho, rua Matacavalos 

(atual Riachuelo), esquina de Invalidos. 

No Colegio Marinho teve como colega de classe outro 

menino de AloSntara, Felipe Franco de Sa, fllho do senador 
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Franco de Sa (o segundo marido de Da. Belmira) chefe do parti 

do liberal e inimlgo rancoroso dos Viveiros, 

Felipe era inteligentissimo e bom estudante, Embora 

fosse muito araigo de seu colega Viveiros, desejava suplanta-lo. 

Nao o conseguiu, porem, dizia nosso Pai, raais tarde, entre ri- 

sonho e saudoso, 

E Felipe era um grande talento. Provou-o na Gamara 

dos Deputados, no Ministerio, no Senado e num livro que nos le_ 

gou sobre a lingua portuguesa. 

Nosso Pai cursou o Colegio Marinho ate 185? e quan- 

do saiu deixou tao boas recordagoes que niais tarde, quando ja 

estudante em Recife, mereceu a visita do Dr. Marinho que por 

la passou, em viagem a Europa. 

Em 57 matriculou-se na Faculdade de Recife, onde en- 

controu Augusto Olfmpio Gomes de Castro, raoQO de grande talen- 

to, que nosso Bisavo, Jose Maria Correa de Souza, muito apre- 

ciava, e a quera nosso Pai fora recomendado. Gomes de Castro ca 

sou-se depois com a irma de nosso Pai, Anna Rosa. 

Tia Sinhazinha contava ter ouvido de tio Castro que 

nosso Pai fora uxn estudante de valor, o que muito o surpreen- 

dera, dizia ele, era um moqo que supunha, como menino rico, mi- 

moso e vadio, 

Em 62, ano de sua formatura, a I5 de novembro, casou- 

se na Famllia Duarte Pereira, antiga Famflia de tradiqoes, des_ 

cendente do donatario da capitania, D. Duarte Coelho Pereira. 

Nossa Mae, Guilhermina, era filha de Felipe Duarte Pereira. Bo 

nita moQa, mais tarde bela senhora de alva cabeleira branca e 

porte senhoril, foi o que dizia um livre pensadTor (escolhido 

para ser citado, exatamente por isso) P.J.Proudhom, que deixa- 

va por vezes aparecer seus bons sentimentos atraves de seu es- 

p£rito revolucionario: "Auxflio para o homem porque, mostran 

do-lhe a idealidade de seu ser, torna-se para ele um princi- 

pio de animaqao, uma graga de forga, de prudencia, de justiqa, 

de paciencia, de coragem, de santidade, de esperanga, de conso 

lagao, sera o que ele seria incapaz de suportar o peso da vida, 

de guardar sua dignidade, de cumprir seu destino, de suportar- 

se a si proprio." 

Nossa Mae foi o Anjo tutelar de nosso lar, um modelo 

de ordem. 

Nos anos de 187O e I87I, era nosso Pai deputado• a 

Asserabl^a Legislatlva da antiga privlnola do MaranhSo. 

Ocupou a curul governamental, na qualidade de I's vi 

oe-presidente da Prov£noia. tres vSzes: em e 86, 

Sobre a sua administragao em I886, encontramos a se- 

guinte interessante documentaqao. 
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Do "0 Pals" n2 146 - de 3-7-86 

"0 ORQAMENTO PROVINCIAL 

E ponto incontestdvel, que nein pretenderaos negar, 

ter o atual organiento em alguns artigos auiaentado os impostos 

existentes e criado outros novos. Mas I tamb^m necessdrio 

exaniinar si as circunst&ncias financeiras da provlncia eram 

pr6speraB ou se exigiain maiores sacriflcios dos contribuintes. 

As circunstancias financeiras da prov£ncia, cumpre 

dizer a verdade, sSo p^ssimas; a banca rota se aproxima erai- 

nente. 

Esmaga o tesouro uma dlvida fundada de quasi oito- 

centos contos e a divida flutuante deste exercicio se encerra 

pr6xima de trezentos contos. 

Confrange todo coragSo patriota ir ao tesouro pro- 

vincial. Os credores se agrupam ao redor do tesoureiro, pe- 

dem, instam e se erapenham pelo pagamento das d£vidas, como se 

fosse aquilo os destroQos de una casa falida, de que se re- 

ceia prejuiso. 

Jd a assembl^a provincial do bifenio passado havia 

autorisado a eniissao de duzentos contos em ap6lices para con- 

solidagSo da dfvida flutuante. .As ap6lices foram quasi todas 

emitidas e deve-se dizer que jd houve relutSLncia na praga em 

aceitd-las; muitos credores as receberam porque receiavam. nSo 

serem pagos em dintieiro# NS,o obstante esta. einissS.O| a divida 

flutuante do atual exercicio se aproxima de trezentos contos. 

As companhias do gaz e fluvial maranhense tfem no te- 

souro avultadas quantias e este empate de capital prejudica 

necessdriamente o andamento regular de seus neg(5cios. 

0 funcionalismo publico nSo anda pago em dia. 

Nestas aflitivas circunst&ncias, que cumpre ter sem- 

pre em vista, o que competia fazer a assembl^a provincial? 

Ela por sua vez autorizou tambem o presidente a emi- 

tir ap6lices para consolidagSo da divida flutuante. Mas com- 

preende-se facilmente que este recurso nSo pode ser usado e 

abusado. , 

0 cr^dito tem limites. E completamente impossivel 

admitir-se que todos os anos autorise a assemblla provincial 

emisaSo de ap«lioes para oonsolidasSo da dfvida flutuante. 

Deste modo, as rendas piSblicas, em pouco tempo se- 

riam aplicadas exclusivamente para pagamento de juros; serla 
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converter-se em meio ordindrio urn recurso extreme, seria era 

uma palavra, acelersx a aproximagSo da banca-rota. 

Cumpria, pois, 4 assembl^a provincial decretar ou- 

tros meios para o equilfbrio entre a receita e a despeza. 

Foi imensamente injusto para a aasembl^a o Snr. Dr. 

^Ifebio ^al, afirmando que a parte final do orgamento* sob o tl- 

tulo - Dispo3iQt5es permanentes - estd recheiada de favores pe^ 

soaes, com prejuiso das rendas piiblicas. 

Apesar da cultura e raoderagSo de seu espfrito, cedeu 

0 Snr. Dr. Fabio Leal ao sentimento partiddrio. 

NSo contem a lei esses favores pessoaes. Abundam, $ 

verdade, os perdtJes de pagamento do imposto de dicima urbana. 

NSo temos uma lei reguladora do imposto predial. 0 

tesouro langa o imposto sobre casas de pessoas paup^rrimas, que 

nSo podem pagd-lo. Elas entao pedem 4 assembl^a o perdSo da 

d£vida. E um favor sempre concedido, porque a execugSo destas 

dlvidas seria uma dolorosa extorsSo, uma iniquidade revoltante. 

Podemos afirmar que todos os orgamentos feitos nas 

diferentes situag3es politicas contem sempre uma lon^ja lista 

desses perdSes. • 

Foi tambem concedida por dois exerclcios a isengSo 

de direitos para os produtos do Engenho Castelo, do Dr. Jo5o 

Antonio Coqueiro. Igual favor concedeu a liltima assembl6a li- 

beral ao Engen^io Central S. Pedro. E si uma companhia que dis 

p3e de grandes capitaes mereceu da provlncia este favor, era 

de equidade tambem concedS-lo a um particular, que pela ener- 

gia da vontade conseguiu tambem o aperfeigoamento do fabrico 

do assucar, que as andlises qulmicas igualavam aos do Engenho 

Central. 

Para ser justo devia o Snr. Dr. F^io tambem di 

zer que as "Disposig3es Permanentes" contem muitas medidas de 

rigorosa economia. E assim que reduziu a 20^ a porcentagem 

dos coletores e escrivSes sobre as quantias arrecadadas. E as- 

siia que desoontou das pra?as do oorpo de pol£oia 80 r«i3 di4- 

rios para as despezas de fardamento. E assim que revogou a 

lei n2 998 que peroitia oonoeder licengas com gratifioagBes. E 

assia, que passou a fioar a oargo da camara municipal a oonser- 

vagSo e a administragSo dos jardins pilblioos. E assim que re- 

duziu OS ordenadoe de virios professores da Casa dos Eduoandos. 

E assim que suprimiu os guisaraentos &s matrizes. E assim que 
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suprimiu diferentes cadeiras de instrugSo prim&ria que, por 

pouco frequentadas, eram iniiteis. t> assim que a verba "Obras 

Pdblicas" ficou reduzida a 6 contos, verba tSo largamente dis- 

pensada em orgamentos anteriores. 

Nota; A receita orgada para o exerc£cio 86-87 era 

de 715.9063099. 

A questao do orQamento de 86 

(Da representagSo do comlrcio d Assembl^a Geral 
Legislativa) 

Lei nS 1593 

1% sobre direitos de todas as mercadorias iniporta- 
das do extrangeiro. 

5?5 sobre o assucar que entrar para o consunio da ca 
pital. 

2% sobre os gfeneros de outras provlncias que forem 
reexportados. 

Maranhao, 28 de Junho de 1886 

Ilmo. Snr. 

Atendendo ao que me representou a diretoria da Asso- 

ciaQSo Comercial tenho nesta data ordenado ao Inspetor do te- 

souro pdblico provincial que s6 comece o langamento dos impos- 

tos estabelecidos no n2 1 da tabela A da lei nS 1395 de 12 do 

corrente, passados 60 dias desta data, e quanto k cobranga do 

imposto do pardgrafo 59 do artigo n2 1 da referida lei, aguar- 

de a expedigSo do respetivo regulamento. Deus guarde a V.Sra. 

J.r. de Viveiros 

presidente da AssociagSo Comercial 

Do "0 Pais" de 17-9-86 - n2 208 

(Da AssociagSo Coraefcial) 

Com relagSo ao imposto de 1% sobre o despacho de 

mercadorias extranfeiras, oonoordou a AssooiasSo Cooeroial no 

seu pagajnento durante o atual exero£cio finanoeiro. em aten- 

55o ao m&u estado das finansas da provlnoia, etc. 
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Do "0 Pals n2 131 - de 14-6-36 

Sobre as deaissges 

0 Snr. Carlos Ribeiro no primeiro dia do seu governo 

assinou 68 demissSes. E entre estas havia algumas realmente rje 

voltantes. 

Foi demitido, a bem do service pdblioo de promoter 

da capital, 0 Snr. Celso de MagalhSes, que era uraa gl6ria des- 

ta prov£ncia, 0 esplrito maia eminente que Silvio Romero co- 

nheceu durante seu lustre escolar. 

Apesar da integridade do seu carater, da cultura de 

sua inteligfencia privilegiada, foi o Shr. Celso de MagalhSes 

demitido para satisfagSo de uma vinganga pessoal dos mesraos 

que hoje prigam a tolerfiincia. 

0 Pals 

23 de Agosto de 1836 

A administraQSo provincial 

Deixou hoje a administragSo da provlncia o ilustre 

snr. ©r.^^os^'^Francisco de'Viveiros. E examinando calma e de- 

sapaixonadamente os atos praticados por S. Bxc. nSo hesitamos 

em afirmar que o governo do Snr. I>r. Viveiros se recomendou d 

estima pdblica e ao respeito de seus concidadSos. 

Nao permitiram as terrlveis circunstSncias financei- 

ras, que hoje assoberbam a provlncia que S. Excia. empreendes- 

se grandes melhoramentos materiaes ou iniciasse 'emprezas de 

elevado alcance. 

Foi por^m o Snr. 33r. Viveiros urn presidents econ&mi- 

co e ativamente pronioveu a cobranga da dlvida publica, unico 

recurso de que ia vivendo 0 tesouro para satisfagSo das despe- 

zas. 

Inclufencia polftica das mais prestimosas e ligado 

por lagos de parentesco ao chefe do partido conservador, 0 il- 

lustre Snr. Dr. ^«oines de^stro, guardou entretanto 0 Snr. Dr. 

Viveiros a mais severa imparcialidade no pleito municipal. Foi 

uma realidade a liberdade do voto, tambem mantida nas eleigSes 

procedidas para preenchimento de duas vagas de deputados pro- 

vinciaes. 

Foi apesar disto o Snr. Dr. Viveiros desbragadaoiente 

ataoado pela imprensa oposioionista. Bcoetuando o liberal. 
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que, nao obstante erapregar linguagem por demais energlca e as 

vezes inesmo violenta, ainda guarda nas discussoes a delicade- 

za de quera se preza e respeita, os outros jornaes se distin- 

gulram por uina fraseologla tao Injusta quanto ofensiva. 

Nao disoutirara os atos do presidente; a declaraaqao 

de uraa retorica ja gasta e sedlqa substitulu o arguraento se- 

rio e persuaslvo; e derara o triste testeinunho de quanto cega 

a paixao partidaria que ate faz esquecer os principios mais 

comesinhos da mais rudiraentar civilidade. 

Acuzaram o Snr, Dr. Viveiros por ter feito treraenda 

derrubada. S. Excla. porem, se llmltou a dez demlssoes de en 

pregados que nao podlain ser conservados, uns por ineptos e 

portanto incapazes do dezempenho do cargo, e outros pela viru 

lencia com que atacaram o governo, 

Nao somos partidarios das demissoes era raassa, como 

se pratica na grande republica americana, • 

Entenderaos que com isto perde o serviqo publico pe- 

la falta de um funcionalismo pratico e experiente, Mas como 

o nobre Barao de Cotegipe, vivaraente neste ponto apolado pelo 

Snr, Gaspar Martins, entenderaos que por mais larga que seja 

a tolerancia, nao pode o governo permitir que o empregado pu- 

blico se torne censor injusto de seus atos, arauto da oposi- 

qao sistematica. 

Proceder de modo contrario, seria uraa criminosa fra 

queza, seria a anarquia organizada, seria acabar com a hierar 

quia essencial a natureza das funQoes publicas. 

Cousa notavell Os que mais clamaram contra as derai£ 

soes foram os que mais aplaudiram a honrosa reagao de I878. 0 

que no Snr. Dr. Viveiros foi urn crime, no Barao de *^rajau foi 

preconisado como energia, notando-se que o Snr* Dr, 'Viveiros 

apenas demitiu erapregados ineptos ou oposicionistas incondi- 

cionaes e o Snr. Barao de Grajau em dois dias assinou Jk de- 

missoes. 

Um partido deve manter a coerencia de seus atos e 

ideas no poder, com as censuras na oposiqao. Si os liberaes 

no poder entendem que e seu direito cercar-se de auxiliares 

de sua confianga, como censuram aos conservadores assim o pra 

ticar? 

Poi tambem motivo de acerbas censuras da oposigao U 

beral o procedimento do Snr. Dr. Viveiros na questSo dos im- 

postos. 

Poi entretanto correta sua conduta. Votada e san- 

cionada a lei, estando funcionando o parlamento, n&o ten o 
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governo corapetencia para suspender sua execuqao. So exlgein o 

contrario os que alnda nao leram o Ato Adiclonal, Fez o Snr. 

Dr. Vlveiros o que estava em seu alcance para dar uma soluqao 

satisfatoria aos interesses do coraercio, Adiou o lanqamento, 

nao so para que o comercio exportasse, como pediu, os generos 

trlbutados, como tambem a espera da resoluqao que tomaria a ca- 

mara dos deputados. 

Querlara os llberaes que o Snr, Dr. Viveiros suspended 

se a execuqao da lei, Esquecerara-se porem, que o Ato Adlcional 

ainda nao foi revogado. Mereceu, entretanto, o procedimento do 

Snr, Dr. Viveiros os aplausos do Snr, Silveira Martins, que, 

qualificando de correta sua conduta, pediu ao Governo que a 

recomendasse aos presidentes das outras provlncias," 

Notas: Silveira Martins era um dos chefes nacionaes 

do partido liberal. 

0 Dr. Viveiros assumiu, pela 5® Vez, a presidencia da 

Provlncia em 29 de abril de l886 e deixou-a a 23 de agosto do 

me smo ano. 

Das suas administraqoes foi esta a mais agitada. 

Foi substituldo pelo Snr, lose ^ento de i^raujo 

Fez parte da Junta Provisoria, logo depois da procla- 

aaqao da Republica, no governo do Novo Bstado, de l8 de novem- 

bro a 17 de dezembro de 89. 

No tocante as ideas democraticas, o Maranhao nao dife^ 

ria das condigoes das outras provlncias brasileiras, quando no 

dia 15 de novembro de I889 foi proclamada a Republica. 

Desde 5 de junho desse ano que o partido liberal esta 

va no poder, pregando medidas avanQadas, como a federaQao, que 

era urn dos pontos do programa republicano. 0 partido conserva- 

dor, por seu lado, mostrava-se desgostoso com a monarquia. 

Deste modo, a surpresa do golpe de I5 de novembro su- 

cedeu no Maranbao a adesao de ambos os partidos - assim conser- 

vador como o liberal - ao novo regime que se acabava de insti- 

tuir, 

A noticia que correra como boato ao anoitecer de I5, 

»6 fora oonflnnada na nolte de 17, com o telegrana do Governo 

ProvlsOTlo ao ooinandante da guarnl^So federal - tenente-Ooronel 

Jo5o Lvdz Tavares, autorizando-o a organlzar un governo provl- 

oorio para a Provfncia. 

Na de 13, foi constitufda pelo referido ooman- 

dante a Junta governatlva, que se oompSs de quatro militares e 
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tres civ£s: Tenente-Coronel Tavares; Capltao-Tenente Candido 

Plorlano da Costa Barreto, Capitao dos Portos; I2 Tenente Au- 

gust© Prutuoso Monteiro da Silva, Comandante da Escola de A- 

prendlzes Marinheiros; Capitao Jose Lourenqo da Sllva Milanez; 

Drs, Jose Francisco de Vivelros e Francisco de Paula Belfort 

Duarte e Francisco Xavier de Carvalho, . 

Corao se ve, num momento delicadfssimo de crise pol£- 

tica, como esse de transformaQao da forma de govern© do Mara- 

nhao, nao pode o Comandante da Guarniqao dispensar o concurs© 

do Dr. Jose Francisco de Vivelros, 

Consultado em sua residencia pelo Coronel Tavares so 

bre a organizagao da junta, e sabendo que dela fariam parte 

tres civ£s, dos quais o segundo seria o republican© historic© 

Paula Duarte, f©i © Dr. Vivelros quem indic©u © tercelr© na 

pess©a d© comerciante e capltalista Francisco Xavier de Carva- 

lho, 

De posse do govern©, desde © mei© dia de I8, quand© 

© presidente Desembargad©r Tito de Mat©s Ih© transferiu em pa- 

lacio, a Junta dlrigiu ©s destinos d© Maranha© ate I7 de dezem 

br© seguinte, passando-o a© primeir© g©vernad©r n©raeado, Dr, 

Pedro August© Tavares Juni©r, 

Na© cheg©u, portanto, a um mes a aqa© d© primeir© go 

verno republican© maranhense, 

Entretant©, acusaram-na de "na© ter c©mpreendid© a 

sua missa©, e, era vez de esf©r<2ar-se p©r tornar p©pular a n©va 

institui^a© e velar pela ordem e seguranQa publica e particu— 

lar, ter-se deixad© t©raar de ares quix©tesc©s e estabelecid© © 

regime d© terr©r, alem de uma p©lftica de desnecessaria hosti— 

lidade aos adept©s d© partid©, a que sucedera n© poder." 

A ultima frase deste period© bem evidencia a paixa© 

politica que dominava © espirit© d© critic© d©s at©s da junta 

governativa. 

Linhas adiante, positivand© ©s fatos, escreven ele: 

"a p©l£cia c©metida na propria capital a pessoas as men©s ido- 

neas para exercerem-na, por c©nhecida falta d© criteri©, tra- 

tou ai mesm© de se impor pel© med©, efetuand© prisSes a t©rto 

e a direito, castigand© com palmatoadas a pessoas do pov© de 

um e ©utr© sex© e raspand©-lhes a navalha as sobrancelhas e me 

tade do cabelo da cabeQa," 

E nada mais aduzlnd© em desabon© d© primeir© g©vern© 

republloano do Maranhao, 8 bem de ver que as aousa^oes do cr£- 

tioo se llmltam a simples questSes do pollolamento da oldade e 
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que, corao tais, sao fracas para justificar a tese de nao ter a 

jimta compreendido sua raissao, 

A verdade e que a lei de 13 de maio impeliu das fa- 

zendas do interior para a capital da Provfncia consideravel 

massa de ex-escravos, que, sem o habito do trabalho livre, 

deslocando-se do seu habitat, procuravam no roubo os meios de 

subsistencia. Da audacia desse grupo de infelizes diz bern al- 

to o ataque feito por eles a redaqao do Jornal republicano 

"Globo" cujo redator chefe, o Dr. Paula Duarte, teve sua vida 

ameaqada, Livrou-o dessa perigosa situaqao um pelotao da tro- 

pa de linha, que dispersou os amotinados. 

Boatejou-ee que esp£ritos malevolos tinham aQulado 

OS ex-escravos, incitando-os a esse ato, imbuindo-os da idea 

grosseira de que a republica viera para os reduzir de novo ao 

cativeiro. 

Ja se ve que nao era de paz e de calma o ambiente de 

S. Lufs ao se inaugurar a nova forma de governo. 

A pollcia do govern© provisorio cabia restabelecer a 

ordem, Se o fez com severidade, alias num perlodo discriciona 

rio, se chegou mesmo a se exceder, nao e isso fato suficiente 

para justificar a severidade do julgamento do publicista a que 

nos referimos. 

E tanto assim e, que o priraeiro governador noraeado 

- Dr. Pedro Tavares, republicano irapoluto, que, dentro em pou- 

co, discordava das proprias ordens do Marechal Deodoro - refe 

rendou os atos da junta. 

Assim, nao cabe a junta governativa o epfteto que se 

Ihe pretendeu conferir, 

E o proprioye^rltico isenta alguns de seus membros, 

quando escreve: "6 de justiqa mencionar-se que nem todos os m^ 

bros da junta estavam acordes na pol£tica anarquica por ela 

abra<jadaj eram eles, porem, em minoria e a sua discordancia f^ 

cava sepultada no silencio do gabinete governamental." 

Certo que neste numero estava o Dr. Viveiros, por 

isso que nao se pode couipreender que um homem afeito a alta in 

vestidura de Presidente da Provlncia, com um passado brilhante 

a zelar, dispondo de vasto prestfgio entre os maranhenses, foa 

se partilhar de arbitrariedades, - se e que elas se deram num 

governo provisorio, nos albores de um novo regime politico. 

E tanto dessa fase agitada da administragao mara- 

nhense sa£a ileso o conceito em que era tido o Dr. Viveiros, e 

que em 18 de janeiro de I89O era ele nomeado membro do primei- 

ro Conselho de Intendencia, que teve a missao de organizar o 

municipio da Capital. 
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Relevantes foram os servlqos prestadoa por este Con- 

selho, de que faziam parte Joaquira de Souza Andrade, Manoel 

Bernardino da Costa Rodrigues, Jose da Silva Maia, Manoel Ri- 

belro da Cunha, Manoel da Silva Sardlnha, Joao Pedro Rlbeiro e 

Jose Francisco de Viveiros, 

Mas, de todos os seus atos, ernpolga, pela magnitude 

da idea e pela celeridade com que foi posta em pratica, a cria 

(jao das escola,s municipals, no dia 5 fevereiro, isto e, l8 

dias apos a organizaqao do Conselho, 

Eis o ato da creagao: 

"0 Conselho da Intendencia da Capital do Estado do 

Maranhao faz publico para conhecimento de seus munlcipes, que, 

em sessao ordinaria de 5 fevereiro, resolveu crear, sob a 

direcjao dos professores das freguezias da Capital deste Estado, 

aulas noturnas de ensino primario, que funcionarao nos edirf- 

cios das respectivas escolas, 

Na cadeia publica sera aberta para os presos uma ou- 

tra aula, que sera dirigida pelo respective administrador. 

As aulas principiarao a funcionar no dia 22 do cor- 

rente, aniversario do fundador da Republica Americana, nos sa— 

loes das tres escolas do Estado," 

Marcada para 11 de maio de I891 a eleiqao do Congre^ 

so Constituinte do Estado, que seria composto de Camara com 20 

deputados e Senado com 15 membros, as duas agremia^oss partida 

rias, num gesto bobilitante, acordaram em sufragar uma chapa 

unica, em que figurassem os mais elevados expoentes da pollti- 

ca local, e assim se viesse a elaborar a constituiqao do novo 

Estado num ambiente de paz e concordia. 

Nesta chapa unica, entrou o Dr. Viveiros como sena- 

dor. 

Para logo, porem, sentiram as duas correntes polfti- 

cas formadoras da Constituinte o desejo do Dr. Lourenqo Augus- 

to de Sa e Albuquerque, l+s governador nomeado e de posse do po 

der desde li^. de margo desse mesmo ano de I89I, de ser eleito 

primeiro governador constitucional do Maranhao, embora fosse 

ele filho de outras plagas e inteiramente estranho a vida mara 

nhense. 

Dlante da vontade govornamental, a Constituinte fra- 

quejou, rendeu-se e, no dia 15 de Junho, dos 31 representantes 

maranhenaes presentes a 6lel?5o, apenas un nao sufragou o norde 

do fllho do Estado de pernambuoo para governador do Maranhao. 

Pol 0 Dr. lose Pranolsoo de Viveiros, que, nesse dia, 

Isolado. so, unloo em sua atltude, salvou a honra e a dlgnlda- 

de dos maranhenses. 
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Pundamentando o seu voto, disse: 

"0 Maranhao alnda tem filhos dignos que o governem, 

Voto no Dr. Antonio Teixelra Belfort Roxo." 

0 "Dlario do Maranhao", orgao oflcioso, notlciando a 

sessao da Const!tuinte, no seu nuraero de I5 de Junho, informou: 

- "0 Senador Dr. Vlveiros, que para governador votou 

no Dr. Antonio Teixelra Belfort Roxo, pedlu que o seu voto fo£ 

se Inserldo na ata." 

"Reflexionou-lhe o senador Costa Rodrlgues, preslden 

te da Constltulnte, que, em vista do reglraento, a sua declara- 

q&o de voto devla ser por escrlto, o que ele fez Iraedlatamen 

te." 

0 gesto do desassorabrado constltulnte de 9I valeu- 

Ihe grandlosa rnanifestaQao por parte da mocldade e do povo. 

Descreve-a o jornal "A Cruzada" que nao fol posslvel 

encontrar, Infellzmento. 

Nosso Pal fol deputado a Assemblea Leglslatlva Pro 

vlnclal de I87O a I875, Inclusive. 

Pol deputado federal, eleito era 18914. e reeleito no 

raandato seguinte. 

Essa eleiQao fe-lo viver a raaior parte do tempo no 

Rio, em casa de seu fllho mais velho, Prancisco Mariano, ja ca 

sado. 

Era 25 de julho de I898 raorrla nossa Mae. Saude prl- 

vileglada, so adoeceu uraa vez. Corao se quisesse dar tempo a 

que nos preparassemos para a separa^ad objetlva, resistiu a 

morte durante algum tempo. 

Nosso Pal contlnuou a residir em Maranhao, a saude 

abalada, mas o espfrito vivo a se interessar pelos problemas 

da Terra que estremecia. 

No ano de seu falecimento, menos de um mes antes, es_ 

orevla Sle ainda, aqueles seus delioioaoa artigos ohelos de 

profundos conceltos e fino humor. 

NOSSO Pal era um modelo de metodo e operoaldade. Na 

fazenda tudo desllsava dentro de um horario fixo. 

Levantava-se oedo e safa do quarto corretamente tra 

3ado - nunca o vlmos sem oolarlnho. Peroorrla a ro^a a oavalo 
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antes do almoQo, Almo9ava e ia para a casa das tachaa, com 

seus grandes ainlgos - os livros. ki, sentado junto de uraa me- 

sa grande, 11a e flscallzava o service. Nosso Pal lia multo. 

Nunca se deitava antes de ter entrado o ultimo carro. 

Tlnha grandes qualldades de chefe: uma energla bondo 

sa que se Impunha e exlgia que ordera dada fosse ordera curnprlda 

rigorosamente. 

Pela segunda vez la dever a vlda a urn escravo. 

Pazla-se uraa derrubada. No logar das arvores frondo- 

sas, que ja tlnham abrlgado tantos nlnhos, erguer-se-ia em bre 

ve um canavlal prateado que o vento far!a ondular, clclando. 

0 machado, a gemer, cala no flanco das arvores, cuja 

casca delxava correr abundantes lagrlmas de reslna. 

Sublto um grlto: 

- J\ija, meu Slnho! a arvore val calr de seu lado. 

Nosso Pal deu um salto para o lado... era tempo! No 

mesmo Instante a arvore, ferlda de morte, tombava pesadamente, 

quebrando tudo o que se opunha a sua queda, exatamente onde 

nosso Pal estava, antes do aviso do escravo, 

A derrubada prossegula, as arvores calam uraa a uma, 

E antes do flm da tarde, nosso Pal teve ocaslao de prestar ao 

escravo Igual servl^o. 

SALA DAS SESSOES DA IMPERIAL SOCIEDADE LITTERARIA ATHENEU 

MARANHENSE, em 27 de Julho de 18?5 

Declarando V. Excla. por officio de 2k do corrente 

acceltar o cargo de Socio Honorarlo que esta Socledade confe- 

rlo a V. Excla. em sassao do dla l8, tenho a honra de passar 

as maos de V. Excla, o respectlvo tltulo que Junto encontrara, 

Renovo a V. Excla. Os meus protestos de profunda es- 

tlma e dlstlncta conslderaQao. 

Deus Guarde a V» Excla. 

Illrao e Exmo. Snr. Dr. Jose Francisco de Vlvelros, 

Dlgmo. Socio Honorarlo. 

0 Presldente 

Joanor Motta Moraes Rego 
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"Nossa Terra" - Rio de Janeiro, 20 de Maio de I928. 

Ano II - Num. VI 

Ha factos que, pela singeleza e empolgante nobresa 

de que se revestem, jamais se apagam da memoria daqueles que os 

presenciarani. 

Um desses fatos ocorreu era rainha presenQa, no Mara- 

nhao, vai para perto de trinta anos, e foi dele protagonista o 

Dr« Jose Francisco de Viveiros, 

Digamos porera, quein foi ele, antes de narrarraos o o- 

corrido, 

Neto, pelo lado materno do abastado luzitano Jose Ma 

ria Correia, possuidor da maior fortuna da cidade de Alcantara, 

que foi, durante longo periodo a mais prospera e a rnais rica 

localidade maranhense; filho do Barao de S. Bento, que repre- 

sentou a provfncia corao Deputado Geral a 10a, legislatura, e 

que fez, em I859# parte da llsta trfplice senatorial; neto do 

Senador do Imperio Jeronimo Jose de Viveiros; cunhado do insig 

ne parlaraentar Conselheiro Groraes de Castro, chefe conservador 

de largo renome e prestigio; raerabro dess'arte, de uma faraflia 

poderosa e tradicionalmente conservadora, nunca foi, entretan- 

to, o Dr. Viveiros, aquilo a que hoje, com injustificados in- 

tuitos pejorativos, se chama "um politico profissional" - embo 

ra fosse sempre um partidario leal e dedicado, 

Bacharel era direito, foi, na monarquia, agricultor, 

dirigindo sempre, em pessoa o seu engenho de cana Tramahuba, 

no Pindare. 

Nao escravocrata, corao diziara desafetos, que poucos 

teve, mas contrario, por princlpio e convicgao a toda especie 

de abusos; firme e desassorabrado em suas atitudes, de que deu 

mostras quando, corao vice-presidente, governou o Maranhao na 

situaqao Cotegipe. 

Foi assim que, proclamada a Republica, mereceu fazer 

parte da Junta Governativa que geriu o Estado de I8 de Novem- 

bro ate I7 de Dezerabro, quando o substituiu o priraeiro Governa 

dor. Dr. Pedro Augusto Tavares Junior, noraeado por Deodoro. 

Piliou-se, depois disso, ao Partido Nacional e per- 

tenceu ao primelro Congresso Constituinte do Estado, onde foi, 

dentre oa oongressistas presentes, o unloo que se recusou a vo 

tar, para Governador, no Dr. Loureng® Augusto de Sa e Albuquer 

IM, pernambuoano, sufragando o nome de um seu antlgo adversi- 

rlo, o Dr. Antonio Teixeira Belfort Roxo, por entender, contra 

a deHbera«5o do seu partido, que deveria o governo do Mara- 

™iao caber a um maranhense nato. 
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A seguir, e por duas vezes, representou o Estado na 

Caxnara Federal, e, enquanto exlstiu, foi raembro do Diretorio 

do Partldo Federalista, hoje Republicano, 

Els, em slntese rapidlssima, quern foi, pollticaraente 

o Dr. Viveiros, 

Araigo, e velho correllglonario, que era ele, de meu 

Pai, com quem frequentei a sua casa, pude asslstir ao fato de 

que, na minha juventude, ful testemunha e que hoje torno publ^ 

CO, em justa homenagem a sua memorla honradissima. 

Havia no Maranhao uma senhora - cujo nome, por ser 

de uma senhora, julgo nao dever declinar - possuidora das mais 

alevantadas vlrtudes e qualidades de cora^ao e de esplrito. In 

tima amiga de minha Mae, desde a Infancia. 

Era uma viuva, e era parenta muito chegada do ines- 

queclvel Barao de Grajahu, chefe liberal, adversario politico 

e desafeto pessoal, que tinha sido do Dr. Viveiros. 

Estava essa senhora empenhada em assunto de cuja so- 

lucjao favoravel dependiam o sustento e a tranquilidade da sua 

velhice, ja muito proxima, 

Meu Pai, magistrado, como Desembargador que era, en- 

tendia nao dever envolver-se na questao, embora girasse esta 

em torno de direito ifquido e merecedor de todo o amparo. 

Aconselhou-a assim a que se valesse do prestlgio do 

Dr. Viveiros, a cuja casa mandou que eu a acompanhasse, 

Chegados la que fomos, e recebidos por ele com uma 

perfeita urbanidade, a qual, entretanto, o seu fisico de homem 

alto, corpulento e desempenado, cabelos, bigodes e cavaignac 

brancos davam um torn de formallstico aprumb, expoz longamente 

a digna senhora a sua justa pretensao e a confianQa com que se 

achegava a um antigo desafeto da sua famllia. 

Pitando-a atentamente atravez das lentes dos seus 

oculos de ouro, ouviu-a o Dr. Viveiros sem articular palavra. 

quando ela termlnou a sua exposlQ^o, ergueu-se, e sempre mudo, 

dirigiu-se para uma antiga secretarla, abriu-a e retirou dela 

uns jornaes amarelentos, reunldos em maqo por um atilho.^ 

Dlrigiu-se entSo a ela em voz pausada, a que nao fal 

tava um nao sei que de solenldade. 

- Sabe que jornaes sSo estes', minha senhora? Contem 

artigos escritos, ainda na sua mocidade, pelo BarSo de Grajah^ 

contra o Bar5o de S. Bento, meu Pai, envolvendo o noma de nl- 

nha M5e... Meu Pal legou-ne a inoumbenola de vinga-lo. 0 Ba- 
- , , ~ qo Dosso vingar-me em alguem da 

rao de Grajahu ja nao existe. o p 
t „_-4 Q—• vinffo—me na senhora•.. Vou 

sua familia. Chegou a ocasiao. vingo ^ 
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defender o seu direito como se fosse meu, 

E pondo-se de pe, mal podendo disfargar a comoQao 

que o domlnava, como a veneranda senhora e tambem a mim, acres 

centou com entono: 

- Nao 36 vingaria de outra xnaneira o Barao de S. Ben 

to! 

Domingos Barbosa 
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0 FALECIMENTO 

Poi com a seguinte carta que nosso Tio e Padrinho, 

Joao Jose Fernandas Silva, cornunicou o faleciraento de nosso 

Pal a Americo, ainda soltelro: 

Caminho Grande, 
8 de Setembro, 1903 

"Meu caro Americo. 

Vou cumprir urn doloroso dever que a amizade me impoe. 

No dia ij. do corrente, eu e tua Madrlnha trouxemos 

teu bom Pai para o Caminho Grande, perto da Estagao dos Bonds, 

na esperanga de que a mudanQa de ares trouxesse alfvlo aos 

seus sofrlmentos. Infelizraente os seus padecimentos agravaram- 

se e no dla 5» poucos minutos antes das 7 horas da manha, elc 

entregou a alma ao Creador, 

Como sablas, ha meses ele andava doente, multo des- 

gostoso da vlda, mas sempre lembrando-se dos fllhos e dos netl 

nhos, A sua conversa predllecta era a recordaqao das cartl- 

nhas que elle tlnha recebldo da Hermlnla, e da Amallnha que se 

quelxava de nao ser tao querlda quanto a Hermlnla: nessas occa 

sloes as lagrlmas Ihe banhavao o rosto, 

Os fllhos perderam um Pal, do qual devem ter orgulho 

pelos seus sentlmentos de honra, pela sua abnegagao as valda- 

des do mundo e pela sua Inexcedlvel lealdade; eu e tua Madrl- 

nha perdemos um amlgo de coragao d'olro, d'uma amlsade de mals 

de i|0 anos, nunca desmentlda! Hoje cumpre-nos conservar a sua 

memorla em profunda veneraQao e pedlr a Deus a luz perpetua pa 

ra a sua alma. 

AS provas de conslderaqao que ele recebeu foram mul- 

tas; o Amaral e o fllho nunca delxavam so em casa; a Exma. Snra. 

D, Leonllla Gavalcantl velu Imraedlatamente para a nossa casa, 

onde se conservou prestando sempre bons servlQOs de amlsade, a 

Beatrlz, esta boa creatura que tu conheces, fol d'uma dedlca- 

Qao admlravelj a velha Mafalda, Abigail, a Maria dos S&ntos, a 

Maria Rocha (estas duas tuas afllhadas) logo que souberam que 

elle estava multo mal apresentaram-se e prestaram os seus ser- 

vIqos ate depols do seu enterroj Norberto, afllhado d'elle e 

seu crlado particular (onze meses) portoU"se multo bemj emflm 

multas outras pessoas que foram da casa.tambem se apresentaram. 

0 Manoel, que tomava e flcou tomando conta da casa do Dr. Cos- 

Lima tambem merece eloglos. 

Biblioteca Publica Benedito Leite 



-XXX- 

0 seu enterro fol de prlmeira classe: seu caixao fol 

conduzido no carro funebre; o vlgario e o Governador do Bispa- 

do em carro de praqa, o Governador do Estado em carro proprio, 

e OS amlgos em cinco bonds especialmente fretados para leval- 

os. 

Se alguraa cousa consola na ocasiao de grande dor mo- 

ral e ver que a socledade maranhense mostrou o grande apreqo 

que fazla de teu Pal, pois o que ella tem de mals dlstincto em 

todas as classes acompanhou o seu enterro, em numero tal que 

admlra, porque nesse dia celebrava-se a festa de S. Jose em 

Riba-Mar, que attrahe sempre grande concorrencia. 

Dois dias antes de sua vlnda para o Camlnho Grande, 

elle pedio ao Amaral que balanceasse a conta do Dr. Costa Li- 

ma, de seu casal e a sua particular; mandou buscar um bahusl- 

nho com cadeado de segredo e verlflcou que a quantla que elle 

contlnha comblnava com a sua escrlpturaQao. Este bahuslnho e^ 

le me entregou quando entramos no carro para o sltlo, e aqul 

restltulndo-o, elle me dlsse que o guardasse, bem como a sua 

cartelra, que entao me entregou contendo 50|000: estes dols ob 

jetos del a tua Madrlnha para guardar. 

Um dla elle me dlsse em particular que estava vlven- 

do de tres contos de rels, que ha tempos tu Ihe mandaste e que 

elle metteu na "Calxa Economlca". Dlsse-me mals, antes de 

cldade, que a casa de Mala Sobrlnho & Gla* tlnha man- 

dado saber se elle nao se servla do credlto que tu Ihe tlnhas 

aberto, como ja ha dlas elles o tlnham avlsado: elle respondeu 

que OS seus recursos dlspensavam o dlto credlto. 

Elle entregou a Chlqulnha, como procuradora de Maria • 

Amelia, a quantla de 1:105|800 que ella metteu na "Calxa Econo 

mica" na caderneta de Maria Amelia: esta quantla provem do re- 

ceblmento que elle tlnha felto d'um devedor da mesma Maria Ame 

11a em transaqSes com a casa de Jose Pedro Rlbelro & Cla. 

Entregou mals a Chlqulnha uma letra accelta pelo Dr. 

Perelra da quantla de 13:000|000 a vencer-se no flm do anno; 

pertence a Maria Amelia. 

Chlqulnha deu a Beatrlz. a Mundloa e a Borberto, um 

vestldo de ohlta preta a oada uma e uma oal^a tambem de chlta 

preta a Norberto: espero que tu e teus IrmSos approvem esta 

'lembranga, 

A oasa elle alugou por 50IOOO por 15 .dlas, porque 

tiiJia esperan,as de segulr para ee=a oldade. no vapor "Brasll" 

no dla llj. do oorrente, para resldlr oontlgo. 
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Elle era. socio da "Socledade de Pecullo dos Velhos" que 

tera de entregar a seus herdeiros a iraportancia de 2f000 com que 

hao de contribuir cada um dos socios, o que tem dado quinhentos e 

tantos rail reis, se depois da ultima contribuigao nao tiver aug- 

mentado o numero, 

A "Companhia Usina Castello" deve-lhe o vencimento de 

Director de mais de trez annos. 

Sobre o seu caixao foi collocada uma coroa com uma fita 

tendo o distico "Lembranqa de seus filhos". 

PeQO ao Francisco Marianno, a Velledinha e ao Dr, Costa 

Lima que recebam a presente carta como tambem dirigida a elles, 

porque a raolestia da rainha raao direita nao me permitte escrever 

sem grande difficuldade e por esta rasao aproveitei Jerominho pa- 

ra escrever a presente, cujo desalinho desculparao, tendo em vis- 

ta o estado em que eu tenho a cabeQa. 

A todos eu e Chiquinha abraqamos e enviamos os nossos 

profundos pesames. 

Cre-me 

Teu Padrinho e amc Velho 

Joao Jose Pernandes Silva 
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Do "0 Federalista" 9 do Setembro I903 

HOMENAGEM DE PROFUNDO PESAR 

AO NOSSO SAUDOSO AMIGO, DR. JOS^l FRANCISCO DE VIVEIROS 

^ A lei fatal do oxterrnlnio roubou-nos o valioso concur- 

so de lim dos nossos dedicados companheiros de lutas partidarias, 

Tendo estado doente ultiniarnente e sentlndo que os seus 

sofrimentos se agravavam, resolveu o Dr« Jose Viveiros ir passar 

alguns dias no Caminho Grande, onde desejava aguardar o regresso 

do paquete "Brasll" em que pretendia seguir com destino a Capi- 

tal Federal para a corapanhia dos seus estimados fllhos, que all 

estao residindo, mas a morte insidiosa, contrariando os seus es- 

peranQosos deslgnios, velu colhe-lo a 6 do corrente, as 7 horas 

do dia, privando os seus filhos e raals parentes de seu fervoroso 

desvelo e o partido republicano de sua acrisolada dedicaqao. 

Pertencendo o saudoso extinto a uma das mais ilustres 

famllias do Estado, de alta linhagem e muito abastada, depois de 

bacharelado era ciencias jur£dicas e sociaes, preferiu dedicar-se 

a vida afanosa de lavrador, aproveitando-se dos fartos meios de 

fortuna de que dispunha. 

Na sua aprazivel fazenda Traraauba constituiu-se um dos 

mais importantes lavradores da antiga Provincia, conbecedor em 

extremo dos processos mais adiantados sobre agricultura. 

Desgostos que nao Ihe foi dado evitar, obrigaram-no 

mais tarde a abandonar a lavoura, apos a extinqao do elemento 

servil, e desde entao manteve-se com o rendimento dos seus bens, 

ocupando a diretoria de alguraas das nossas sociedades anonimas, 

em cujo dezempenho sempre revelou grande zelo e elevada competen 

cia. 

Pilho do Barao de S. Bento, que foi um dos chefes mais 

Prestigiosos do antigo partido conservador no regime deposto, 

ocupou bem cedo o Dr. Viveiros figura saliente na pol£tica, ad- 

roinistrando mais de uma vez a entao provincia do Maranhao, como 

1® Vice-Presidente. 

Proclaraada a republica, aderiu sinceramente ao novo es 

tado de cousas, prestando-lhe o seu concurso leal e dedicado. 

Fez parte da Junta ou primeiro governo provisorio. 

Filiou-se ao partido nacional, sendo por ele eleito re 

presentante ao oongresso Estadoal. no governo do Dr. Lourengo de 

s^. e mala tarde quando se organisou o partido federalista, foi 

aelamado membro do seu dlretorlo, logar que alnda dezempenhava. 
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No ano de I897 eleito Deputado ao Congresso Nacio- 

nal, constltulndo o seu reconheclraento uma vitorla brllhante do 

partldo republicano pelo ardor da luta que entao se desencadeiou 

na Camara. 

Casado com a exxna. Sra, Da. Gullhermina de Viveiros te_ 

ve desse enlace tres filhos, sendo dois varoes, Desses um e for 

raado em engenharia e outro era medlcina e a exma, Snra. Da, Maria 

Veleda e casada com o Dr. Joaquim Fernandas da Costa Lima, ins- 

petor da saude do porto neste Estado, 

0 "Federalista" cujas colunas foram por diversas vezes 

ilustradas com os artigos do pranteado morto, cintilantes de ver 

dade e de dizer castiqo, presta-lhe consternado as homenagens de 

ultima despedida, depositando sobre o seu turaulo uma coroa de 

saudades imarcess£veis. 

0 seu enterro, que teve logar na tarde de 6 do corren- 

te, fol extraordinariamente concorrido, notando-se 5 bondes lit£ 

ralraente cheios e dois carros, indo num destes S. Excia. o Snr. 

Governador do Estado em exercfcio. 

Entre as pessoas que acompanhavam os despojos do ilus- 

tre finado, vimos: Goronel Colares Moreira, I2 Voce-Governador; 

Dezor. Sebastiao Braga, Chefe de Policia; Dr. Joao Costa, Procu- 

rador Geral do Estado; Dr. Torquato Tasso, Diretor do LiceujDzor. 

Alvares Barboza; Dezor# Prancisco Mactiado; Americo V. dos Reis, 

Presidente do Congresso Legistativo do Estado; Manoel Ignacio 

Dias Vieira, deputado federal; Dr. Juvencio de Matos, Prof. do 

Liceu; Dr. Raul Machado, Diretor do Registro Civil; Major Raimun 

do Goiaveira, Comte. da Policia; Dr. Paulo Amaral,.promotor pu- 

blico da Capital; Jose Mauricio, Inspetor da Alfandega; Capt. Bi 

biano, ajudante de ordens do Governador; Alexandre C. Moreira, 

funcionario da Alfandega; Batista Rego, inspetor do Tesouro; Prof. 

Ribeiro do Amaral; Dr. Ribeiro Gongalves; Souza Martins; Raimun- 

do Ramos; Jose Souza, da flrma Azevedo Almeida; Dr. Tarquinlo Lo 

pes, sua senhora e fllha; Jo" Vieira; Manoel Francisco Jorge, 

da firma Jorge dos Santos; Dr. Sardlnha; Dr. Ferreira Slna; Mon- 

setihor c-alvSo; Dr. Joaquim P. de MagalhSes; Domlngos PerdlgSo; 

OapltSo de Pragata Oadaval; Hermeneglldo Jansen Ferreira; Joa- 

quim Julio Oorreia; Jose Vaz Junior; Jos4 Oustodlo da Silva Oui- 

marSes; Ralmundo Brito; Custodlo Belchlor; Alberto Pinhelro e 

Adolfo Paraiso. 

0 service funebre esteve a cargo da aoredltada oasa de 

arraador do nosso prestlmoso amigo Oarvalho Branoo. 

AO ter notfcla do trlste aconteoimento o nosso precla- 

ro chefe, Senador Benedito Leite, transiaxu 

gJ'aina; 
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"Rio, 6, RedaQSLO Pederalista S. Lulz. 

Nome representaqao apresento-vos, pego tfansniitaes di- 

retorio, assim como todo partido republicano condolencias faleci- 

inento nosso eminente arnlgo Dr. Viveiros, Benedito Leite." 

SAUDOSA EVOCAgAO 

Eu gosto dos velhos. 

Gosto rauito desses velhos a quem o atrito da vida, as 

liqoes da experlencia, a luta contra as fatalidades contingentes 

ensinaram a ser bons. 

Efeitos da educagao ou de temperarnento, mas certo e que 

nada roe seduz o espfrito e amolga o coraqao como a carfcla dos ve- 

lhos, OS seus paternaes ensinamentos, os seus conselhos, as suas 

advertencias, autoritarias pelo maduro refletlr dos anos. 

Nao sei mesmo o que mals sedutor, raais amoravel, raais 

dulclflcante, mais poetico; si os rlsos, as gragas inocentes da 

creanqa no casulo das faixas, cujos balbucios de entonaqoes ante- 

llcas nos trazem aos ouvidos harmonias cariciosas e a mente a evo- 

caqao do ceu, fazendo-nos sorrir - si as falas eruditas dos velhos, 

i^epassadas, medidas de experlencia, convidando~nos a meditar, 

Extasiam-nos os fulgores reaplandecentes da aurora,a luz 

&scendente da manha, como nos fascina o vermelho incendi8.do dos ar 

reboes, 

Por isto eu amo os velhos sablos e bons,-como as crean- 

Qas ternas e inocentes. 

Sirapatlzei com o Dr. Jose Francisco de Viveiros, nao por 

que conhecesse o seu passado e nem ainda o seu presente, mas desde 

o dia era que aproximando-se da banca em que eu trabalhava, fez-me 

Talar e aconselhou-mel 

Queria que Ihe desse ligeira opiniSo sobre um seu escri- 

to nesta folha, deliciosa modestia com que parecia querer seduzlr 

O'Djeu espfrito... 

Pois eu falei! 

liuando ternlnel a mlnha desallnhavada dlssertaqao, ele 

fltava-me como que enlelado. Depols, subltamente, apertando-xse a 

"■ao esquerda entre as suas maos, dlsse-me com aoentua,ao dooe, amo 

^avel, paternal: 

"Nem todos os velhos oomo eu gostam desta franqueza na 

dos mo5os. EU, porem. gosto de verlfloar num mo,o que ele 
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"Rio, Redaqao Federalista S. Luiz, 

Nome representa(;ao apresento-vos, peQo tfansniitaes di- 

retorlo, assim como todo partido republican© condolencias faleci- 

mento nosso eminente amlgo Dr. Viveiros, Benedito Leite," 

SAUDOSA EVOCAgAO 

Eu gosto dos velhos. 

Gosto muito desses velhos a quern o atrito da vlda, as 

liqoes da experlencla, a luta contra as fatalldades contingentes 

enslnaram a ser bons. 

Efeitos da educaQao ou de temperamento, mas certo e que 

nada rae seduz o esplrito e amolga o coragac como a carlcia dos ve- 

lhos, OS seus paternaes enslnamentos, os seus conselhos, as suas 

advertenclas, autoritarias pelo raaduro refletlr dos anos, 

Nao sel mesmo o que mals sedutor, raais amoravel, raais 

dulclficante, mais poetico: si os risos, as graqas inocentes da 

crean^a no casulo das faixas, cujos balbucios de entonagoes ante- 

licas nos trazera aos ouvidos harmonlas cariciosas e a mente a evo- 

caqao do ceu, fazendo-nos sorrlr - si as falas eruditas dos velhos, 

repassadas, medidas de experlencla, convidando-nos a meditar. 

Extasiara-nos os fulgores resplandecentes da aurora,a luz 

ascendente da manha, como nos fascina o vermelho incendiado dos ar 

reboes, 

Por Isto eu amo os velhos sablos e bons,-como as crean- 

Qas ternas e inocentes, 

Slmpatizei com o Dr. Jose Francisco de Viveiros, nao por 

<lue conhecesse o seu passado e nem ainda o seu presente, mas desde 

® dla em que aproxlmando-se da banca em que eu trabalhava, fez—me 

^'alar e aconselhou-mel 

Querla que Ihe desse ligeira opiniSo sobre um seu escri- 

nesta folha, deliciosa modestia com que parecia querer seduzir 

o-meu esp£rito... 

Pois eu faleil 

^uando termlnei a mlnha desallnhayada dlssertaQSo, ele 

fltava-me como que enlelado. Depois, subitamente, apertando-me a 

■»ao esquerda entre as suas ni5os, dlsse-me com aoentua^ao doce, amo 

paternal: 

"Hen todos os velhos oomo eu gostara desta franqueza na 

dos mo,OS. EU, por4m, gosto de verlficar num mo?o que ele 
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sabe aproveltar as llqoes da vida, Digo-lhe porem que nao se ex- 

terne asslrn perante todo o inundo; e veja bem que nao aconselho a 

hipocrisia, mas escolha de momento o auditorio." 

Nunca mais perdl ocasiao de ouvi-lo, quando visltava 

esta oficina, e apanhar-lhe os preciosissimos conselhos. 

As suas falas, as suas maneiras, o seu trato, capta 

ram-ine de todo a minha sirnpatia e estima 

Depols, no dla da sua morte, vl nas manifestaQoes de 

pesar de quantos foram cercar o seu cadaver e de quantos chora- 

varn a sua morte, quanto fol glorioso o seu passado, quanto honro 

so o seu presente, e entre os velbos e moQos que o acompanhavarn a 

derradeira morada, quantos espirltos corno ao meu soubera seduzir 

o seu grande e bele esplrlto, 

Rendo-lhe a modesta e Insigniflcante homenagera de vene 

raqao e estima a sua raemoria, e hoje, no dia setimo de sua morte, 

aos hinos sacrosantos da igreja, uno os raeus votos ao ceu pela 

eterna floria do seu esplrlto na divina raansao dos bons, 

J.B, Graclsraan 

Nota: Segundo fomos informados, este era urn rapaz de talento, 

levado do sul pelo Dr. Benedlto Leite, 
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A LAVOURA DO MARANHAO 

0 Engenho Central S. Pedro 

Graves e bern tristes sao as ponderagoes que ao esplrito 

alnda o menos refletido sugere a leltura dos Relatorios do Geren- 

te do Engenho Central Sao Pedro, publlcados desde I892, 

Diversas ordens de ideas a mente de quem le com atengao 

essa avolumada e nunca interrompida serie de insucessos; luta gi- 

gante, mas Inglorla, entre a rotina, sempre vencida, embora ampa- 

rada por uma vontade potente, tenaz energla e Intellgencla lucida, 

e a natiireza, sempre vencedora, a zorabar dos esforqos impotentes 

do homem. A rotlna, sim, so a rotlna devemos acusar; mas infeli^ 

mente tem ela multos sectarios, tao emperrados e empanturrados 

quanto e ela teimosa e anacronlca. 

Sempre que lelo qualquer relatorio do meu distlnto ami- 

go o Snr. Caldas de Gliveira, as consideraqoes que me ocorrem re- 

ferem-se umas a admlnistraQao do Engenho Central Sao Pedro, ou- 

tras ao sistema rotineiro de cultura adotado alnda nesse importan 

te estabeleclmento agrfcola. Prlncipiarei pela administragao do 

sao Petro, delxando para depois o estudo de seu metodo de cultura, 

si outros mais competentes, e_ cujo concurso solicito, em nome da 

lavoura do Maranhao, se prestarem a tomar parte nesta dlscussao. 

0 Snr. Fabriclo Caldas de Gliveira, Gerente do Engenho 

Central Sao Pedro, ataoado, nao dlrel grosselramente, mas de modo 

Incorreto e pouoo cavalhelroso pela ex-'-RegenerasSo", floou Inde- 

feso, oomo todos nos vlmos. Amorda^ado pelaa pondera^Ses,^ que 

Ihe fez a dlgna diretorla do Sao Pedro, que se Julgou, senao a 

unloa competente, na obriga^So de amparar os golpes arreme^ados ao 

seu preposto. nem uma s6 palavra artioulou em sua defeaa. Altlvo 

e pundonoroso como e o seu oarater, nao podia, nem devia ele conde 

nar-se a sllenoio eterno. e. com a franquesa e lealdade com que 

sempre procede, fez na ezposisSo com que mimoseou os seus amlgos 

Particulares, o hlstorlco de sua longa, si bem que infeounda, adnii 

nlstra^So. & a minha auto-blogi-afia, dlsse ele em carta com que me 

honrou. 
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Lastlmo nao ter permiasao para tornar de todos conhecida 

essa soberba, embora concisa exposiqao, que serviria de proveitoso 

enslnamento a rauitos, e a todos patentearia os ingentes, mas impo- 

tentes esforqos do homem que luta so contra tudo e contra todos, 

Poderia eu entao dizer: julguern*»no os competentes em vista das pro^ 

vas por ele proprio fornecidas. 

Nao me tenho em conta de competente, mas longa pratica 

de lavoura da-me autoridade bastante para poder julgar, com mais 

criterlo do que o articulista da "RegeneraQao", da admlnistraQao 

do Snr. Caldas de Olivelra, 

Transcreverel um dos treciios da carta que liie dirlgl, dan 

do por esta forma publico testemunho do elevado conceito que me me 

rece sua alta capacidade como gerente de uma empreza agrfcola» 

"A sua auto-biografia e o trop-plein de uma alma sensl- 

vel, que ve contestados e menoscabados seus esforqos herculeos era 

prol de TiTTiQ Empreza avariada e surda aos gritos de alarma^ soltos 

pelo Snr. aos quatro ventos, e insistentemente repetidos era relato 

rios, era cartas e ate era palestras; e o brado de indigna^ao que Ir 

rorapeu do seu grande coracjao, vendo seus atos Julgados pela incom** 

petencia inconsciente, que nao sabe o que diz^ e quiQa pela raalig- 

nldade soez de algum malsim; e o repto de ura espirito superior, e 

direi mesmo nao corapreendido, e aferldo pelos princlpios mesqui- 

nhos e sordidos, que infelizmente invadiram e regem a nossa socie- 

dade." 

Eis com franqueza, como penso era relaqao a adrainistragao 

tecnica de S. Pedro, e posso afirraar sera recelo de ser contestado, 

que; 

Dorainar a natureza, arraado unicaraente dos instruraentos 

prlmltlvoB, que proporclona a rotlna; reraedlar falhas ou exoessos 

de eata^Ses Irregulares, sem estar para Isso convenlenteraente apa- 

relhado; produzir mais, melhor e mals barato sen adotar os proces- 

ses aoonselhados pela oienola agronomloa; fazer, era uma palavra, 

prosperar ura estabeleolmento agrloola, dlvorolado corapletamente dos 

fflodernos metodos do oultura. I um tms 3® £2££® superior ao poder 

do homem, depols dos maravllhosos resultados da oultura oientlfloa. 

0 snr. Pabrloio Oaldas de Olivelra n5o poderia ter felto 
fnl outra. e eu, cora franqueza de arai- ®ais, nem raelhor; sua falta lox ouuxa., » 

80j Ih'a apontarei no meu seguinte artigo. 

Seterabro - 19^0 

Agrfcola 
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A LAVOURA DO MARANHAO 

0 Engenho Central S. Pedro 

II 

Boas contas fazein bons ainigos, 0 Snr» Caldas de Olivei- 

ra, depois de me ouvir com atenqao, dira se tenho ou nao razao, 

Nao pretendo que o gerente do S» Pedro, tivesse sido im- 

pecavelj nao, acuso-o de mais de uma falta grave, e de alguns ou- 

tros pecadilhos, de que Ihe tomarei contas mais tarde. 

Discrepo**© agora por ter, pelo seu esforQO, pela sua de~ 

dlcaqao mal empregada, fornecido allmento a desidia de diretorlas, 

embora multo dlgnas e honradas, que se contentara com raesquinhos e 

ridiculos proventos de uma grande fabrica. Si resoluqao energlca, 

si medidas radicaes houvessem sido toraadas quando eu as aconselhei, 

as condiqSes do S. Pedro seriam hoje muito diversas em todos os 

sentidos. 0 Snr, Caldas de Oliveira, prolongando por^9 anos a 

existencia morbida dessa fabrica, convencido de que nSo poderia 

salva-la com paliativos rotineiros, cometeu falta grave perante os 

princfpios da economia industrial. 

Em relaqao ao homem, mais alguns dias de vida constituem 

muita vez, um triunfo para a medicina; mas emprezas de^qualquer na 

tureza, de carater mercantil, prolongar-lhes a agonia e um erro, 

senao um crime. 

0 acelerado movimento, quer industrial, quer agricola, 

que preaenciamos por toda a parte, a que devemos obedecer e aoompa 

nhar forcosamente, sob pena de flcarmos dlstanolados, nao pernlte, 

nem consente que paremos, e alnda menos que peroamos Inutllmente 

tempo e trabalho que poderiam ser melhor aproveitadoa. 

Nessas oondl^Ses floar estaoionarlo e retrogradar, e del 
1 tios aue nos passarem sobre o corpo. 

xar-se esmagar pelo tropei Qos q ^ 

m5o progredlr, produalndo, pelo menos, tanto, tao bora e 

barato corao os outros, 4 disperdi?ar tempo, dlnhelro, servi^os, e- 

nergias, esfor^os, inteligSnola, etc. etc. mais alnda, e cavar a 

propria ruina, ^ j ^ 

t o que tem felto o meu amlgo, o Snr. Caldas de Oliveira, 

durante os 9 anos de sua gerSncla no S. Pedro. 

oaloule-se o capital enorme, representado pela soma do 

trabalho, dos esforsos, das energlas, da Intellgencla, das rlbula 
, no S. Pedro, pelo seu numeroso 

Qoes de toda especie, dispendidos no b. ^ 
TMir.a nerda, sem aproveitar a ningueml 

Pessoal, durante 9 anos, em pura P 
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A ninguem? 

Assira o julgoj a Companhla P. Agrlcola, pelo menos nada 

lucrou, 

6 princfpio corrente que qualquer exploraqao industrial 

ou agrlcola deve produzlr, ifquldo, no rnlnimo 20^, sendo 10^ reinu 

neraQao do capital nela empregado, e 10% para renovaqao do seu ina 

quinismo, o qual se calcula que devera era 10 anos estar totalmen- 

te reformado de acordo com as inovagoes e os melhoramentos adota- 

dos na industria que se explora. Fora destas condiqoes nao pode- 

ra qualquer erapreza prosperar e garantir seu futuro, 0 que nao 

conseguir atingir esse nlvel chegara mais cedo ou mais tarde, ine 

vitavelraente, a ruina. 

0 que se podera esperar do S. Pedro, que desde o seu i- 

nicio se tern conservado estacionario, sem ter conseguido, ao me- 

nos, amortisar seu debito originario? Resta-lhe pela ventura, es 

peranqa alguraa de rnelhores dias? Seu longinquo passado, e os re- 

latorios do Snr. gerente, eloquenteraente respondem: "NaoI" Eu po 

rem responderei: "Slml" se abandonar a rotlna. E o meu amigo. o 

Snr, Caldas de Oliveira, fadado para colher esses loiros, deixou 

que eles escapassem de sua fronte por causa de sua extranhavel 

condescendSncia para com a diretoria da P. Agrlcola! 

Sao Luiz, Setembro 1900 

Agricola 
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A LAVOURA DO MARANHAO 

0 Engenho Central S. Pedro 

Os princlpios econoralcos era que rae estrlbei para estig- 

matizar a dlreQao dada ao S. Pedro, saos e verdadelros, nao temem 

contradita, era que peza aos rotineiros. Pellzraente para nos ja 

vera eles tendo curso no nosso raercado Inteletual. 

0 exemplo da Pabrll, raagistralraente diriglda pelo muito 

intellgente Snr. Chrisplra Santos, que coraunga nos raesraos princ£- 

plos, nao' teorica, raas pratlcaraente, tera produzldo beneflca ira- 

pressao, e nao ficara infrutlfero, 

0 problema industrial vai, pois, sendo resolvido pela 

Pabrll, Tecelagera, Industrial, Manufaturelra, Unlao, Sanharo, etc. 

As deraals fabrlcas prosperarao logo que encontrera a raesraa dedlca- 

Qao excluslva que salvou aquelas outrasi e so o que Ihes tera fal— 

tado. 0 probleraa agricola, porem, o prlraus Inter pares, a base 

fundamental da grandeza e da prosperidade de todas as na^oes, sera 

excepQao de uraa unica, jaz, entre nos, raaranhenses, era estado le- 

targico, entregue aos culdados e a solicitude da rotina, e ao no^ 

so Indlferentlsrao! t urgente sair deste raarasrao; roraper de vez 

com a rotina, que nos atrofia e nos tolhe os moviraentos; repudiar 

a. heranQa que nos legou a raetropole, e, por um esforQO ingente e 

patrlotico, salvar a nossa lavoura de total aniquilamento, 

Nao nos iludaraos, a lavoura do Maranhao ainda existe, 

tera ela ainda um siraulacro de vida por causa dos direitos prote- 

tores, que a amparam, e dos excessivos preQos que atingiram os ce 

reaes, devido a circunstanclas transit6rlas de todos nos conheci- 

das. Allm de seraiormal a situaqSo que atravessamos - que nSo po, 

de e nem deve se eternizar - constitue um perigo e ura raal, enco- 

brindo com falso brllho a nossa pobreza e a nossa^decadencia, e 

favorecendo a indolencia do nosso proletariado, ja de si rauito 

Propenso a ociosidade. No dla em que forem suprimidos os irapos- 

tos inter-estadoaes, e nossos munguados produtos voltarera a pre- 

90s regulares, ai da nossa lavoura, ai do nosso comercio, ai do 

riosso tesouro, ai de todos nos! 

Aproveltenos, poi3, o. S. Martinho, que nos deparou a 

nossa baa estrela; faQamos alguma cousa de utll. de estavel para 

8sta terra, que muito nos merece e tanto estremeoeinos. Nao se^am 

as vaoas gordas devoradas pelas vaoas magras. 0 dla de amanha de 

encontrar-nos aparelhados para lutar com vantagem. 
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"Venham todos dlzer o que pensara era relaqao ao problema 

agrlcola, que interessa no mais alto grao o nosso Estado - asne^ 

ras, disparates, Utopias, seja o que for, tudo serve. Do erabate 

de todas as opinioes, de todas as ideas surgira, com certeza, al- 

guma cousa, era todo caso raelhor do que o que teraos, que e a ana- 

cronica rotina, que nos levara irreraediavelraente ao aniquilaraento 

logo que desaparecjara as causas, que a detiverara era sua carrelra 

rulnosa, 

Teraos a experiencia colhida no Engenho Central; que nos 

sirva ela de liQao proveitosa. Maiores esforqos, dedicaQao, in- 

teligencia e criterio nao poderia ele encontrar; entretanto nada 

Ihe aproveitou - e ele hoje o que foi ontem e o que sera araanha, 

si teiraar em continuar com os raesmos processos de cultura. 

Esta iniciada a discussao, Invoco o patriotisrao dos 

Snrs. Drs. Pedro Leal, Christino Cruz, J. Marques, Pabio Leal (que 

embora longe, conserva o mesmo amor a patria maranhense) do jor- 

nalismo do Estado, dos Snrs, Coroneis J. Leite, P. Souza, A. Sil- 

va, Pabricio C. e Oliveira, e de tantos outros profissionai^ cuja 

opiniao conviria muito ser conhecida. 

Confio no patriotisrao de todos esses distintos raaranhen 

ses e acredito que nem ura so recusara as luzes da sua experiencia 

e esclarecida inteligencia para a soIuqSo de probleraa de tao vi- 

tal interesse para o nosso Estado. Sua cooperaqSo nSo se fara 

esperar, em falta de raelhor, prosseguirei a dizer o que penso so- 

bre tao moraentoso assunto# 

S. Luiz, Seterabro I9OO 
Agr£cola 
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A LAVOURA DO MARANHAO 

IV 

. A ROTINA 

A mltologia grega, com o atlcismo e a poesla de que re- 

vestia seus initos, encarnou em slsi^o os iraproficuos e inconsisten 

tes efeltos da forqa bruta, quando entregue a seus unices esforgos, 

Como e sabido, foi aquele desobedlente personagem conde 

nado pelos deuses a inipelir seni cessar enorine pedra ate o cuine de 

alta e escarpada raontanha, donde logo se desprendla e rolava pela 

encos'ta abaixo« De novo e sem descanso era levada pelo desgra^ado 

a pesada pedra ao alto da montanha e ela sempre e sempre rolava e 

voltava ao ponto de partida! 

Este mlto e a pintura perfeita, completa e verdadelra 

da rotina no seu quotldiano, Incessante e infrutffero labor. 0 que 

digo nao e poesla, e a triste realidade. quern duvidar oiqa o que 

ura tio raeu, lavrador experlente e sensato, porera muito rotineiro, 

dlzia em I863, epoca em que havia eu resolvido dedicar-rae a lavou- 

I'a.,, (Ohl pBnsasse eu entao como penso hojel) 

"A lavoura entre nos, disse-me ele, so vlve de esperan- 

Qas; nSo fora esse fiel e inseparavel companheiro do lavrador, nao 

mais existirla lavoura no Maranhao. 

"Todos OS anos ve o lavrador perdido o melhor do seu 

trabalho, malogrados seus arduos esfor,os, frustadas suas faguel- 

J-as esperan^as de abundante colheita por causa - hoje da ohuva, a- 

manhS do sol, que foraiu de mais ou de menos, e de mil outros oon- 

tratempos que nao pode prevenir nein obstar. 

"SI no fira de oada ano seus olhos nao deparassem com as 
A floras de mais abundante messe e 

novas plantaQoes, sempre prometedoras 
^oonlmar-lhe de novo o animo abatldo, 

nao viesse entao a esperanqa reanimar xxi« 
^ i e nao mais cultivaria a terra in- 
o lavrador desesperaria afinal, 

grata " 

ingrata, ohamava ele a terra! Ingratal a terra, que fol 

dlvlnlsada e adorada pela antlguldade pag5. Ingratal Essa mae su- 

blime que orea Indistlntamente, com Igual oarinho, os propr os 

Ibos, e OS que Ihe s5o Inooulados nos selos, rasgando-se-lhe as 

oarnes, que se nJo enfada quando Ihe arranca. os_fllhos de suas en 
+. , TViP <!ao Impostos, nao can9a, nunca 
tranhas em benef£olo dos que Ihe sao xmpo 

^ a riiltivam com esmero da mil por uml 
cessa de produzir, e aos que a 

Ingrata a terral... esse^eplteto Injurioso, e a roti 

a rotina quern Ihe da ess p E a rotina q . ' „ rotina quern nos condena ao su- 

^ quem a. converte em madrasta, 

Plicio de Sisifol 
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Cultura brutal e penosa, cujas variadas operaqoes sao 

executadas so pelo esforQO braqal do homem, sem o auxilio de ins- 

trumentos que as facilitera e suavisem; sistema agr£cola que alera 

de arduo, e dlspendloso, e falaz e, na melhor das hipoteses, pouco 

rendoso e raras vezes remunerador; raetodo de trabalho, que deixa o 

lavrador indefeso dlante das irregular!dades das estaQoes, tao fr^ 

quentes na zona equatorial. 

Si falta chuva, nao dispoe o lavrador de irrigaqao para 

supri-la, e e condenado a ver com olhos injetados por colera iinpo- 

tente, crestado e aniquilado por sol ardente todo o fruto do seu 

duro-e afanoso trabalho! Si superabundarn as chuvas, falta-lhe a 

drehagem para secar o terrenoj conterapla ele entao com olhos rasos 

de lagrirnas as tenras plantinlias afogadas, definliando, a pedlr—lhe 

compaixao! 

Nessas ocasioes o lastimoso rotineiro lanqa os olhos em 

roda de si, procura e nao acha meio algura que obviar possa a des- 

truiQao de suas plantaQoes, o que, nao raro, importa na Tome, na 

miseria, na ruina da familial 

Entao se reconhece e se confessa impotente deante do fe 

nomino natural que a sua vista, dia a dia, como que escarnecendo e 

martirisando-o, destruiu todo o seu trabalho, suas esperangas, suas 

alegrias. Si ele e homem forte e sensato, cruza os bragos, abaixa 

a cabeqa, aguarda com calma-a volta de melhores tempos; si porem 

e fraco e ignorante, atira-se aos bragos da supersti^So, ^Inico re- 

curao que Ihe sagerem a ignorancia e a crendice que bebeu com o 

leite materno, e promete ao santo de sua devoqSo uma ladainha, uma 

novena, ou uma festa. 

Alem de exgotar o organismo do homem pelo esforgo contl 

i^uo, incessante a que o obriga a rotina agricola, tira-lhe a ener- 

da alma, abate-lhe a coragem, destroe-lhe a confianqa era si 

mesmo, essa forga que opera prodigios e que e a mais poderosa ala- 

vanca da humanidade. 

Na struRBle for life que Ihe foi imposta pela natureza, 
1 P£?iada pode suportar impunemente os so uma alma de tempera priviiegiaod 

,4 acr-rfcola denominado "entensivo" e 
deleterios efeitos do sistema agricoxtt 

^ulgarmente conhecido pelo nome de rotina » , 
f^escrita imperfeita e palidamente 

Eis o que a rotina, aescrxua ^ ^ 

por quon. a viu de perto - no s£tlo do oaboclo - na fa.enda do la- 

Wador e oonheoeu e sofreu seus rlgores por muitos anos. 

S. Lulz. Outubro 1900 
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A LAVOURA NO MARANHAO 

A ReorganizagSo do Trabalho 

V < 

Bstudarei hoje o probleina agrlcola por outra, nSo menos 

interessante, de suas faces. 

Qj»©j[o iiavei" provado 5. sociedade q_u© os processos cul 

turaes, ainda exclusivanien'te adotados entre n6S) rudiment ares e 

deficientfssimosi sSo insubsistantes -» demais tem eles perdurado. 

Constitueni eles o abc da tempo 

que n5o estSo d altura da mais aoanhada civilisaQSo; nSo podem ab 

solutamente corresponder ds necessidades do momento, nem d condi- 

Q3es atuaes da lavoura do Estado. A escravidao, nSo ha negar, foi, 

por dilatados anosi e atS bem pouoo tempo a pedra angular do sis- 

tema agrlcola da entSo Provincia do MaranhSoj era sobre o brago 

do escravo que repousava exclusivamente a nossa lavoura, essa fon 

te, por^m, que a alimentava e Ihe emprestava brilho aparente e 

fictfcio, secou de vez por honra nossa e para todo o sempre. 

Ruiu ha 12 anos a geringonga que abrigava nossa imprevi 

d&ncia e desidia; nem por isso emendamos a mSo, nem siquer tenta- 

mos ainda adaptar aos novos elementos de trabalho os processos da 

cultura. Nada mudou ainda; estamos nas mesm£ssimas condigSes em 

que fomos surpreendidos pelo trabalho livre; entretanto que nas 

ilhas de Hawai o valor da exportagSo em 1889 excedeu a de 1888 

em 5.281.997 dolares (10 mil contos) segundo refere "Le Monde Eco 
Ar. rr.o-i es rtP nove rail contos em-urn anol E 

nomique"! Urn aumento de mais ae nov 
, AAtrA aq n"? tnaravilhosos resultados da agri— 

ainda ha quem ponha era duvida os marnvxxi 

cultura modernal , j 

Olama, ne cesses! Bradarei, atS que fique gravado na 

oonoiSncialTIod;; que nossa situagSo «■ outra, mui diversa da 
e Que a transformagSo por complete que era ha 12 anos passados, e q . - 

, To-rfiiraente no Estado se imp3e como uraa 
do m^todo de cultura usado geralmen 

A- rci Diversos sSo hoje os instrumentos 
necessidade fatal, inadiavel. i»iverbut> u ^ 

ae trabalho. diferentes. inteiramente outros. devem ser .ambe. os 

processos poierei dizer mais ne» melhor 

40 que 0 Br. Germano Vert, oujas palavras pe,o v®nxa para trans- 

psoreveu esse notavel agrioultor, 
"Ha poucos anos A questSo do sa- 

a lavoura nSo apresentava gr^ oabeoas de cultura, administra 

l&rio reduzia-se d remuneragSo 
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dores e outros. 0 mais, gado humano, que a fazenda mesino susten- 

tava, se achava sujeito ds condigSes econSmicas do gado em geral, 

nSo tinha mais exigSncias. 0 bom administrador mantinha-o em 

perfeito estado para dele poder tirar a maior soma de trabalho u- 

til etc. 

"NSo ha comparaQSo possivel entre o gado humano que pos 

suia o lavrador e o trabalhador livre, ao qual tern ele de recor- 

rer agora. 

"A exploragSo estava organisada para ser trabalhada pe- 

lo brago escravo. De urn dia para o outro, sem que nada mudasse 

no resto, a despeza do sal4rio rooaiu sobre a reoeita, (lue nfio f# 

ra ocaoulada para isso. E muito difioil era oaso tal que o equili 

brio nSo esteja rompido; e que os lucros oontinuem efetivos. 

"E neoessirio abrir deoididamente os olhos, o persuadir- 

se bem que o paasado « passado, e que nada poderi ressusolt&-lo. 

"Em vea de lutar estSrilmente para sustentar de um modo 
.,mQ Q-itiiarao aue nSo tem mais vitalidade e 

puramente artificial uma situagao que 
• iim nafiRVpr. fechemos de vez o capitulo e 

de procurar galvanizar um caaaver, 

facamos nova vida para novos tempos. 

E como pensain todos os que amam este Paiz, e deseoam a 

sua prosperidade. F6ra do MaranhSo nHo ha duas opiniSes a esse 

respeito. ^ „ote-se bem, refere-se aos Estadoa 

do Sul da UniSo, muito mais adeantados que os do Norte, e onde a 

agricultura tem ultim^ente feito rdpidos progressos, em b9a par- 
^ ^r,-ffttiffavel e nunca assaz admirada 
te devido a propaganda tenaz, xnfatigavei e 

1 Ap-ricultura, presidida pelo benemerito 
da Sociedade Nacional de AgricuxKw $ f . j. a oocieaaae x -smiffracSo estrangeira abastece 

"drb::::: para a ^avoura assume entre n.s i^ 

Port^oia ta^itax. n.o s. pe.a 

imigragSo de esp^cie alguma, e ainda ^ 
^ -nnra OS Estados seringueiros. dos poucos que temos maranhense, agrava 

Este fato, 4 . da nossa desouidosa e impassi- 

sobremodo a desesperadora po Q 

vel lavoura. „omentoso assunto, para investi- 

Voltarei ainda ^ remSdio fioarS patente. 

gar-lhe as causas e» conheci a * 

S. Luiz, Outubro 1900 Agrfcola 
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A LAVOURA DO MARANHSO 

A pequena lavoura e a emigraQSo 

VI 

No meu dltimo artigo denunciei a emigraQSo do maxanhense 

para os Estados do Norte, como um dos males que afligera nossa ago- 

nisante lavoura. Cumpre ingestlgar as causas desse fenftraeno para 

aplicar-lhe o rem^dio enquanto o mal nSo assume maiores proporgSes, 

como acontece no Ceard. 

Naquele Estado, as seoas, que se tem sucedido com fre- 

qufencia, explicam e autorizam o exodo que quotxdiaixamente presen- 

ciamos; mas no Maranhao, onde nSo falta terra e fertilissima, onde 

as estagSes sSo mais ou menos regulares, como explicar o fato?J 

Poroue 5 que o maranhense emigra para o Pard e para o Amazonas, 

abaiidonando o lar, a famllia, fendo conciSncia de que vai, nos i- 

nh6spitos seringaes daqueles Estados, afrontar a morte? Bern pode- 

ria ele repetir com o poeta: "Nos dulcia linquimus arva; nos pa- 

triam fugimus." , ^ 

Porque foge ele? E a pergunta que acode d mente de todo 
-iL. -snr^-i-pprGnca -Dara os interesses da coletivi 

aquele que nSo olha com indixerenga ^ _ 

dade. 

E minha opiniSo; o maranhense obedece a uma lei natural, 

Tort ■nnrtup'ufes para o Brasil, o italiano para a a mesma que impele o porxu£,ues> . 4. 4, 

toerioa do Sul, o xrlandSs para os Estados-Unidoa, etc. eto. E a 

luta pela vida, lei a que me refer! em artigo anterior, e que 

« tao imperiosa e fatal como todae as mais que regem o Universe 
c>miPTe T)elo s6 prazer de mudar de terra, 

N5o ha povo que emigre pe i' 

para v%r novos cli^as. contrair novos h&bitos e viver em terra 

"estranha entre gente que albeios males nSo _„<.nra de 

lodo aquele que abandona o pfitrio lar, S prooura nova 

P&tria « sempre arraatado por uma causa qualquer. em todo caso patria, 6 sempre ar ^ insuportavel 

muito poderosa, imperiosa mesmo, q 

na terra que o viu e bem estar no MaranhSo, 

Gozasse o ^ rendosa sua pequena lavou 

fosse menos irduo o seu tra . ^ velocino que, embo- 

ra, com oerteza nSo e'^-Sraria enganosas matas amazS 

ra com risco de vida, acredi 

0 ^ue se passa na pequena lavou- 
Lancemos as vis r 

ra do Estado - a que mais a 5 ^ trabalbador, mais 

q.uesa e ignorfiincia. Bscolhamo 
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a."tivo e devasseiiios» coni a d6vida vSnia, a sua econociia particular} 

a sua vida Intima. 

Tem ele mulher e filhos para aliiuentar, vestir e educar. 

N5o Ihe faltam terras feracissimas para... aforar. Verdade 6 que 

com facilidade e nddicas condigSes obtem ele terras para lavrsxj 

mas possue, como linicos instrumentos de trabalho, alSm de seus bra 

Qos, o facho, a foicei o machado, a enchada e o sacho. 

A ferro e fogo consegue o nosso homem abrir um roQado, 

plantd-lo com os pr6prios bragos e capind-lo com as pr6prias mSos. 

Fica sujeito a todas as vicissitudes descritas de falta de chu- 

vas, alagagSo, lagarta, pulgSo, voador, etc. 

Admitamos entretanto que tudo Ihe corra bem, e que teve 

ele abundante colheita. Mas... nSo possue ele carro, bois, nem ca 

valo para transporter seus produtos para a beira do no ou para a 

Vila; tem pois de pagar a condugSo ao negociante, a quem ele jd de 

ve por Ihe haver comprado fiado e por pregos exorbitantes, a fazen 

da grosseira que mal cobre a nudfes a ele, d mulher e aos filhos. 

mo pode 0 pobre homem procurar prego para os seus g^neros, 5 obri 

gado a entregar tudo quanto colheu ao seu credor, mesmo porque foi 

essa a condigSo do fiadoi 

0 negociante que empunha a espada de Brenno, e que nSo 

ienora eual o frete excessive que tem a pagar, pelo tranaporte dos 

gSneros ao mercado oonaumdor, a esses dois polvos, conhecidos pe- 
, „ v,^o Vsnor e Companhia Fluvial, e sabe ainda 

los nomes de Companhia de vapor t 
r\\j pmif^'o. corre de mais a mais o ris- 

que, si nSo ffir recomendado ou amigo, 
Tiaiol. por falta de transporte, o ar- 

co de vfer apodrecer no seu paiox, p 
^ • v,o nnp recebeu do lavrador, o negociante, re 

roz, 0 milho e a farinha que receue ^ ^ 
t dinheiro ao pobre homem, credita-o 

Pito. n.c pa«a. isto I. n.o ^ 

pe 0 que IntendSncias Municipaes tambem nSo se des 

o PnmT^anhia Costeira, levando ps pro- 
cuidam dos seus direitos, e a P # « 

Pard ao Ceard, a Mandos consuraa a.... 
dutos da pequena lavoura ao P » 

espoliasSo. lavrador foi esfolado pelo negocian- 

Em resume - P _ fluvlais, assado peXo lesouro 

te da Vila, pelade pelas comp cesteira, porque foi so- 

e IntendSncias e ^ ; ,33^3 daffloresas estorsSes! 

bre 0 produtor que pezarair- to 

- produtos da lavoura atinjaii. presos fabu 
E precise que es ainda ao predu- 

losos para que. saciadas ^,3tas condigSes haver& al- 

ter raseavel remuneragSo do ^ KaranhSe? Oo- 

guem que condene a emigragSo d P ^ 
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Ihesse porSm esse mesmo homem, por processes aperfeiQoados e mais 

suaves, o d^cuplo (siiii o d^cuplo) do que colhe atualmentej fos- 

seia tambein menos vorazes as Companhias de Vapores, ficaria ele a 

cavaleiro do terrivel fiado, obteria mais alto preQO para os seus 

produtos e se abasteoeria cielhor e niais barato daqullo de que pr_e 

clsasse* NSo seria rico, mas gozarla da —aurea mediocrita - tSo 

decantada e onde se aninha a verdadeira fellcidade neste mundo# 

Seria um honieiQ feliz e independentej nS.o cogi"fcaria em abandonar a 

casai a familia e os seus arnigos para ir se escravisar aos serin— 

gueiros do Amazonas. 

S. Luiz Outubro 1900 
Agricola 

J 
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A LAVCURA DO MARANHAO 

A grande lavoura 

VII 

Chegou a vez da grande lavoura. Vou chamd—la a contas, 

dizer-lhe verdades que a farSo enrubescer; por mais dspera, por6m, 

que seja minha linguagem, por mais rude a acusagSo, nSo tome ela 

em mdu sentido a franqueza com que pretendo aponta-lhe as faltas 

cometidas. Sou um amigo, velho companheiro de jornada, a quem 

sangra o coragSo pelos erros passados, e ainda mais, por ter de 

verberar a impassxbilidade, a cegueira ou a teimosia de seus ir 

mSos mais novos. 

"Oublions les faiblesses des hommes et souvenons nous 

des v^rites qu'ils nous ont enseign^es. (Voltaire) 

A grande lavoura, isto 6, a lavoura organizada, que pa- 

ga salirio, que dispSe de oapitaes e de crSdito, que tern i. sua 

frente, para guiar-lhe os passos homens competentes, experinienta- 

d08, lidos, 0 que ton. feito ela, e o que pretende fazer? Quaes 

as tentativas, quaes os esforgos por ela empregados para debelar 

a difioil situagSo em que a oolocou a supressSo repentina, sem 

prepare, do bra?o escravo que a mantinha? A resposta i dificil. 

Responderei por ela, e praza aos oSus que possa eu ser oontestado. 

A grande lavoura do MaranhSo oousa algima tentou ainda, nada oogi 

ta fazer, nero se preooupa com o futuro! ^ ^ , 

E esta infelizmente a triste verdade, entretanto era, « 

e ser4 sempre e exolusivamente dever seu o promover o desenvolvir 
, •«.n+iir>a Esauece ela a grave e tremen 

mento e o progxesso da agricultura. :^sque 
„ orihTP OS hombros seus como arauto 

da responsabilidade que peza sobre os nom 

QUe S da lavoura e 0 seu mais seguro guia. 

NSo « i pequena lavoura que lnou.be. as grandes refor- «ao e ci p H de novos instrumentos de tra 

»as, a ado^ao de oustosos arriscadas, 

balho, as experi®no.as „5o dispSe ela de 

faleoem-lhe para isso tempo, e nSo raro falta- 

oapitaes, de reoursos, ^ a 

Ihe at« terra para lavrar. 4. ^ os melhoramentos 

^te de onde emanam "^/J^^tioamente a pequena lavoura vS. 

agrioolasj 4 ela a esoo a oultura e admira seus su!> 

estuda e aprende os novos prooo ^i^trioo que ilumina toda 

preendentes resultados; ^ ainda 
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a lavoui'a das regimes vizinhas; 6 finalmente o espelho, que refl^ 

te a pujanga e a prosperidade da agricultura das nagSes. 

0 homera civilisado teni deveres para consiso mesmo, e 

para com sua famlliaj tern tambem outros nSo menos sagrados, e qui 

Qd mais importantes, para com a coletividade de que faz parte. De 

uns presta ele contas - d sua pr6pria conci&ncia e aos seus; dos 

outros — ao piiblico e & sociedadei que tern o direito de julgd—lo 

cora severidade e de conden6—lo sem piedade. 

E realoiente correto o honein que nSo incorr© na sanQSo 

das Xeis penaes e que s6 promove seus interesses particularesj sem 

ofensa de terceiros; melhor, poi'^ra, e muito mais util d socieda- 

de 6 aquele que, direta ou indiretamente, contribue tambem para 

o bem geral. Um pode, com justiga, ser considerado bom cidadSo; 

0 outro por^m 6 urn benem^rito; para aquele, quando morrer, as 14~ 

grimas da famflia; para este, as bengSos da posteridade, a grati- 

dSo de todos. 

Pois bem, o lavrador abastado do MaranhSo faltou tanto 

a uns cono a outros desses deveres. Em relagSo aos primeiros, 

que chamarei egoistas, s<5 direi por ora, que, sacrificando o pre- 

oente, compromete ele o futuro da famllia. Havendo desprezado os 

aegundos, isto S, os deveres altruistas, tornou-=e rSo de leso- 

patriotismo. ^ 

t devido aos erros da grande lavoura, e 4 sua incuria e 

desleixo que presenciamos. oom magua, a invasSo do nosso meroado 

pelo arroz da India, pelo assucar e pela aguardente de Pernambuoo, 

pelo fmno da Bala, pelo xarque do Rio Grande, pelo sal de Mossord 

e... fomos expulsos do meroado de milho do Par& pela Republioa Ar 

gentina!!! S6 nos resta presentemente a exportagSo de farinha de 

mandiooa, oultivada ali&s de Norte a Sul da Repiblioa. e isso ain 
. r»c! altos precos da borracha elevam 

da quando as secas do Cear& e os aitos 

sua cotagSo! „ 
-> e como remedio as suas xaltas, 

Para suprir sua desiaia 

apela a grande lavoura para o patriotism do oongresso e, supl.oa, 

reclama. 00.0 medida de salva^So pdblioa ,ue seja vedada a entra- 
A J rt-y mpio de pesados impostos, aos produtos 

no nosso meroado, por meio a p 

3^rlcolas de outros Estados. 

Que indiSstria reclame protegao aos poderes pubUoos, 

oompreende-se perfeitamente. E ela inoipiente entre n6s. nSo dis lieenae se perie v^atos, faltam-lhe ainda operSrios 

P3e de capitaes abundantes e ^ „„ajosa.nente oom a oonoor- 

amestrados e zelosos, e ^ 

r noia estrangeira, ® esmasada pela oonoorrSncia de 

QSo, nossa nascente industria 

poizes muito mais adiantados. 
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A favor da a^jricultura do MaranhSo nSo militam as mes- 

mas raz3es. Conta ela muitas dezenas de anos, lavra terrenes 

que nada deixara a desejar, nSo flagelados por grandes oataclis- 

mos, e... para vergDnha nossa, a conoorr^ncia que teme ^ a de ir 

maos coevosi 

Perante a sociedade niaranhense a grande lavoura nSo 

tern pois defesa. B realmente para entristecer. Repetirei; Oxald 

possa eu ser contestado. 

S. Luiz - Outubro 1900 

Agrlcola 
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A LAVOURA DO MAR/iNHAO 

A grande lavoura 

VIII 

No terrono em ciue encerrei a questSo agr£colai no artigo 

anterior I neni todos me acompanharSo. Infelizwente 5 ainda em ge- 

ral 0 interesse individual o movel das a(?3es; sempre que lucro im^ 

diato nSo advenha, entende a maioria que ninguem 6 obrisado a fa- 

zer ou nSo fazer qualquer cousa. 

Na esp^cie que analiso, nSo 6 s6 o interesse da coletivi 

dade que esperaj I a pr«pria oonveniSnoia do lavrador, sSo os sa- 

grados deveres para com a famllia q,ue o aoonselham... aoonselham?! 

... imp3e-lhe a transformag5o aacesslva do seu mStodo de trabalho, 

adotando hoje os arados, amanhS o estrume depois a irritjasSo, e 

asaim suoessivamente, at« completar esse grandioso monumento, oo- 

nheoido pela denoralnagao de sistema intenslvo de agricultura. 

NSo me proponbo fazer ura ourso de agronomia - falta-me 

para isso competSncia; restrlngir-me-ei, pois, a trasos geraes.sim 

pies oroquis que dSen id«a aproKimada desse bioho de sete oabesas. 

lavrar, estrumar, plantar, capinar, irrigar, drenar e oo 

Iher sSo as principaes operagSes do mitodo intensive. A irrisasSo 

e a drenagem, sendo ali&s a perfeisSo do sistema, ordin&rlamente 

dispendiosas, por dependerem, na maioria dos oasos de custosas o- 

bras darte, virSo depois. Mesmo o estrume poderS ser dispensado 

nos prlmeiros tempos. 0 solo do nosso Sstado S bast...te fertil e 

nao esta ainda esgotadoi poderS perfeitamente suportar algumas la- 

vras, sem precisar de ser estrumado. 

. A neoessidade primordial fioa pois reduzida aos arados, 

J • •/ nn frase do saudoso Eaequiel. Arados para la que devem vir e ja na irase 

vrar, arados para plaatar. arados para oapinar, arados para oeifar 

(si for o oaso). A tragSo poderS tambem ser animal era prinofpio. ^ or o cas ; barato para ensaiar-se a transforraagao 

I^ortanto nada mais facil e oar P 

do nosso primitivo sistema de cultura. a-radn aue 6 com 
• as vantagens do arado, que e com 

SSo tao corriqueiTM 

vexame que vou enumerar as mais salxentes. . atraente 

10 1 Facilita e suavisa o trabalho. e torna-o atraente. 

2^ SLa grande ntoero de oper&ios. U. aradeiro, u- 2-) ^ 4e 20 homens vigorosos! 

ma oreanga e 5 ou 3 bois, f gi^vados e oonvidativos. 

39) Permite sal rios quantidade. 

. 49) 0 terreno lavra 20^ 

os tronoos e os madeiros q 

sua 4rea. 
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52) Os produtos sSo de melhor qualidade. 

69) Barateando os produtos aumenta o consurao. 

79) Traz as plantagSes para as vizinhangas da Fazenda. 

82) Torna—as fixas - sempre no mesmo terreno. 

92) Dispensa ^andos boiadas> muitos carros 6 carreiros. 

102) As esliradaS} sendo d© cui'ta extsnsSo, e ssniprG as 

mesmasi podeia ser bem preparadas e cuidadas. 

112) Os terrenos lavrados conservam por mais tempo a hum^ 

dade, devido leis da capilaridade. Em resumo; a oultura torna- 

se mais suave, mais facil, mais econOmica, e muito mais remunerad£ 

ra. 

Diante de tantas vantagens como explicar a repugn&ncia, 

a resist^ncia da lavoura do MaranhSo em adotar 0 arado? Entre pa- 

peis velhos deparei, ha tempo, com uma tira escrita a lapis, que 

dizia mais ou menos 0 seguinte: 

"0 lavrador 6 incapaz de, haurindo forgas de sua pr6- 

pria energia, romper com a rotina que o traz acorrentado. 

"Alquebrado e desalentado, nSo mais dispSe ele dessa f6 

viva que faz milagres; falta-lhe esse - querer - que tudo pode; fS 

e querer; iinioos oapazes de grandes enipreendimontos, e de resolu- 

g3es her6icas. . , 

"Pretender que o lavrador rotineiro, si bem que aoredite 

nos prodigies da oultura intenslva, abandone processes que, de ge- 

ragao em geragSo, ohegaram at« seus dias, S nSo oonheoer a nature 
, irresistivel do hibito, 6 olvidex os es 

za humana, 6 negar a forga xrres 

tragos moraes da rotina." * 1. j « 

Passados tantos anos ouvi o grito de angustxa da razSo 

e. luta com a infocia e a apatia do »eu eoplrito. abroquelado com 

0 hSbito e o desalento. que invadia a alma do lavrador daqueles 

tempos, e a tornava inoapaz de qualquer inioia iva. 
^ ® nntisas aue atuam no .finimo da nossa 

Serad ainda as mesmas causas qu« ^ 
^ Motnral do seu censuravel procedi 

lavoura? Ser& essa a explioasfio natural 

. 3U3te 0 que nos oustar, forgoso S 
Seoa, porSm oo prooessos de cultura, atendam 

romper de vez com o passa * sal&io remunerador nunoa 

I'em, nSo permitem pagar-se , . ^50 pode existir a lavoura. 

terfi oper&rios a lavoura; sem op ^ 

Nfia ha por onde fugir - ^ fatal, 

^vieixo. 

Biblioteca Publica Benedito Leite 



-19- 

Ha entre n6s lavrador que possa jatar-se de pagar saldrio 

aos seus trabalhadores? E irris6rio o sal^rio gue paramos, e si 

soubessem em que esp^cie, muitas vezes ele ^ pago... silSncio; diga 

mos s6raente que nem sempre vhega ele para alimentar o pobre coitado. 

E por isso que ele se vinga trabalhando o menos que pode. 

Tudo pois aconselha o lavrador maranhense a converoer sua 

lavoura improdutiva em produtiva lavoura, de modo a poder ela cpn- 

correr com a dos outros Estadosi e dispensar favores pdblicos, que 

nos envergonham perante nossa pr6pria conci^ncia. 

S. Luiz - Outubro 1900 
Ai^rlcola 
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A LAVOURA DO MARANPIAO 

A divisao do trabalho 

IX 

Como e geralmente sabido, o objetivo de qualquer exploragao, 

agrfcola, seja industrial, e: - produzir simultaneamente o maxi- 

o melhor e o mais barato, 

Ensina a ciencia economica que e so pela divisao do traba- 

Iho que se pode conseguir cornpletamente esse desideratum. Este prin- 

^ipio, verdadeiro e universalmente aceito, desde rauito tempo goza dos 

de um axioma, e quern o nao conhecer procure saber corao sao fa- 

^^icados OS alfinetes, as agulhas, as cartas de jogar, etc. Demais e 

imaginar-se quaes a agilidade, a destreza, e a perfeigao que ad 

"lulre um operario, que, da manha a noite so executa a mesma operaqao. 

Uma gentil senhorita, que alias nao passa os dias junto ao 

piano, adquire todavia pericia e destreza taes que, ainda mesmo 

®^vindo OS doces murmurios do seu coraqao a recordar-lhe segredos do 

baile, seus dedos distrafdamente deslizara sobre o teclado, sem 

unia notal E incomensuravel o poder do habito e lord Wellington 

que ele vale por dez naturezas, 

Referiu-ine medico rauito serio que foi chamado para medicar 

^ ^ornem que estava envenenado. Habituado, ha longos anos, a tomar 

Os dias, certa dose de arsenico, nesse dia se bavia esquecido e 

todos os sintonas de envenenamento que nele se notava. 

I ^ Poucos sao OS generos da lavoura a que se possa adaptar o 

I princfpio da divisSo do trabalho. Em geral os produtos agr£- 

expostos a venda no estado era que sao colhidos, a maior 

^ <ieles necessita, mais ou menos, de preparo antes de ser dada a 

0 arroz, vg., depois de colhido, e batido, ventilado e por 

Pilado para ser entSo consumido; a farinha e produto fabril da 

^^^°ca e assim o cafe, assim o cacau, o trigo, etc. ... 

Um 
Pro 

ias 

2st4 ao alcance de qualquer distinguir no conjunto de todo 

=esso agrfcola duas series de operagSes inteiramente diversas; 

ter' ^^®P^iamente culturaes, tem seu carapo de a.qao extra-rauros, nos 

lavradios; outras fenuinaraente fabris, sSo executadas intra- 

506?' das fazendas. Cada uma de.ssaa duas aeries de opera 

bei, instruraentos e aparelhos diferentes e apropriados, e tam- 

e conhoolmontos eapeelaes. a separa,So completa abac 

fnml <J"as series de operaQSes que a agrloultura deve, prlnoi- 

e prodigioaos progreaaos que tem realizado nestes 

^®rnpos e que a todos assorabram. 
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Na lavoura de cana torna-se ainda mals Imperiosa a ne- 

cessidade da separaqao do fabrico do assucar do vultlvo de cana, 

Esta gramlnea atlnge seu complete desenvolvimento e adqulre boas 

condiQoes de manlpulaQao no flm de 12 a lij. raeses de vegetaqao, 

Segue-se desse fato que o fabrico do assucar coincide 

com o cultlvo da cana para a futura safra. Ora o fabrico do as- 

sucar e ta.o complexo, necessita de tantos aparelhos diversos e 

tao complicados que a aten^ao do fabricante de assucar nao pode 

absolutamente ser distrafda pelos cuidados com o cultivo da cana. 

A AcumulaQao sob a mesma direQao de servi^os tao diferentes e, 

direi mesmo, dlvergentes, e prejudicial- a ambos; quer um, quer 

outro sofrera imensamente, 

0 fim principal do estabeleciraento de Engenhos Cen- 

traes para fabricaQao de assucar, foi .^ustamente a separaQao da 

cultura do fabrico, 

0 nosso Engenho Central S. Pedro, iniciou seus traba- 

Ihos obedecendo a esse preceito agronomico; faltando-lhe, porem, 

a intuiQao clara e perfeita de seu verdadeiro interesse, conver- 

teu OS fornecedores de cana, que deveriam ser seus cooperadorese 

seus cons6cios, em miserandos forgados. Paltou ele a fe dos con 

tratos, que s6 foram obrigatorios para uma das partes, impos e 

extorquiu-lhes concessSes leoninas; exgotou-lhes os recursos fi- 

nanceiros, arruinou-lhes o credito e nSo os levou ao desespSro 

porque e inexgotavel a paciencia do brasileiro. 

Nessa triste posigao o que poderia tentar o honrado e 

paciente fornecedor no sentido de aperfeiqoar o cultivo de cana? 

Era ele for^ado, pelos apuros em que serapre vivia, a abrir gran- 

des roqados com o fim de vender maior quantidade de lenha, para 

remir suas urgentes necessidades, e tambem porque canas novas pe 

sam mais do que as de soca, se bem que contenham menos sacarose. 

Nem podia deixar de ser assim. 0 fornecedor nada lucrava com a 

maior riquesa sacarifica das suas canas; a questao era so de pe- 

so, que era o criterio e unica base para o fornecimento. Nos ul- 

timos tempos (depois do asno morto) chegou a Companhia a acordo, 

que calo por honra sua. * 

Para as diretorias da P. Agrfcola a riquesa sacarinca 
J J pousa de nonada, nunca Ihe liga— 
da cana foi sempre considerada cousa u« 

/ i T^+-r.of-flnto era exclusivamente da maior 
I'am a minima importancia. Entretanro era ^ ^ 

a salvacso do S. Pedro; ain- 
Porcentagem de assucar que dependla v 

da hoje 4 da rlciueaa da cana que estao dependentes a .ua rehaM- 

llta,5o e prosperldade, rlqueaa que so u. cultivo multc aperfel- 

Qoado pode dar. 
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As grandes vantagens da divlsao do trabalho falharam, 

portanto, completamente entre nos; o resultado da experlencia 

foi negative, nao ha negar; mas nao Ihe inculpem faltas alheias, 

0 princfplo e verdadeiro, de resultados Infalxvels, quando exe- 

cutado crlteriosamente. 

0 blsturl tambem, nas maos de habll cirurgiao e uma 

garantia, nas de um charlatao, e uma atneaga, e um perlgo. 

S. Lulz - Outubro I9OO Agr£cola 
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A LAVOURA DO MARANHAO 

A educaqao do operario 

X 

Um dos mais graves erros cometidos pela Companhia Pro- 

gresso Agricola consistlu em nunca ter ela querldo associar seus 

fornecedores de cana aos luvros da fabrica, como Ihe aconselhava 

o proprlo interesse, e Ihe foi iraposto pelo decreto que Ihe con- 

cedeu garantia de Juros, obrlgacjao que ela sempre ocultou para 

nao cumprlr. 

0 comerclo compreende perfeitamente as vantagens da a£ 

soola«£o dos seus empregados nos lucres do negoolo; e um est£mu- 

10, mna recompensa e uma garantia. que harmonlsam Interesses re- 

clprocos. 

Pernambuco tambem adotou o mesmo principlo nos contra- 

tos de fornecimento de canas. For esse slstezna o fornecedor re- 

cebe de 8 a 20$ por tonelada, de acordo com^a cotaqao do assucar 

na praqa de Recife, e por causa das oscllaQoes do preQO, as 11- 

quidaqoes sSo feitas por qulnzena. A Progresso Agr£cola, que ha 

via contratado o forneclinento de cana a 7l Por tonelada, foi bal 

xando o preQO e por dltimo nein 5I Podia pagar, como confessou 

sua diretoria em documento oficiall 

A partlclpa?5o do trabalhador nos lucros da ^lavoura 

(aUn do salario fixo. que nesse caso podera ser manor) i de al- 

ta oonvenlencla em qualquer explora,5o, bem organisada. 0 opera 
J./ y^Zr^ tornar assiduo ao serviQO, dedicado, 

rio que esse estimulo nao torna ^ , ,, , 
aa exDloracao, deve ser despedido co 

interessado na prosper!dade da expxoiav*^ » 

mo incorrigivel. , _ , 

Quando nao seja possivel assoolar tpdo o pessoal de 

uma lavoura por causa das contfnuas mudangas, os empregados, pe- 

lo menos, os que vencem ordenado flxo. devem flcar sujeitoa a 

essa regra de alta moralldade, e de grande aloance. 

Em todo caso, porem, a e.periencla deve ser tentada no 

todo, como meio de atrair e de localisai- o 
4 ^^■r.^^ode 0 nosso homem do campo e uma 

que haja sertedade e e nada 

senaitlva; a mais leve sus . . insplrar e me- 

mals se consegue. Todo si qui.er ter 

recer ,conflan(;a abso u a assim tambem o lavrador em 

for^a e autoridade reaes sobre eles, as 

rela,5o ao aeu pessoal ^ no intulto de 

Kio e este, 

norigerar e de melhorar « ^ eflcaMS e importantes. 

guns outros, que se me aflguram 
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Em todos OS estabelecimentos agricolas de certa ordem 

flgura a multo conheclda - casa de negoclo - cujos lucres sao 

auferidos pelo proprietarlo da fazenda (e dlzem as mas ifnguas 

que e o que mals Ihe rende) ou por outros com sua licenQa. 6 o 

caso do Central S» Pedro e da Usina Castelo. 

Nao entro na apreclaQao das vantagens ou desvantagens 

da admissao de negociantes na sede dos estabelecimentos agrico- 

las, 0 fato que pretendo acentuar e que os lucros de todas as 

operaQoes cornerciaes desses dois importantes centres de ativl- 

dade e raovimento, sao auferidos por pessoas extranhas, intelra- 

mente alheias aos Interesses das duas companliias, individuos a 

a quem nSo prende laQO algum de afeto ou simpatla, que so visam 

OS lucros de seu negocio, e que nem sempre retribupm com grati- 

dSo a permissSo que Ihes e llberalmente concedida. Pois ben, si 

no S. Pedro, no Castelo e era todos os estabelecimentos da gran- 

de lavoura fossem creadas pequenas cooperativas em beneflcio dos 

proprios operarios, seria isso medida de enorme e incalculavel 

resultado. , 

Si as dezenas e mais dezenas de contos de reis que os 

negoolantes do S. Pedro e do 0|8telo conseguem aouraular anual- 

mente, de m5o beljada, sem o mlnlmo benerfclo para ae duas Oom- 

patihlas, revertessem para 03 proprios operarios, terlani melhor, 

Mis Justa e utll aplioaQSo. Seria um dos meios de _ baratear- 

Ihes a yida, de aumentar-lhes o salarlo, de interessa-los e de 

prende-los a rfbrica. ll5o 4 nehum bicho de sete cabesas a me- 

dida por mim lembrada, nem inven^So minha. Na Inglaterra. e 

sistema velho, multo usado. prlnoipalmente nos centres manufatu 

reiros, de resultados sempre oertos e sdrpreendentes. 

smiles, em um dos seus sensatos e apreolados livros 
assunto e fornece dados muito curio- 

ocupa-se longamente deste assuiio 

sos« 

so o nome de - cooperativa - e ur. espantalho entre nos 
^ Pnnama. Nao sirva, porem isso de obs e corre parelhas com o de Panama. 

AAaa nMl Mudem-lhe o nome, deem- 
taoulo i reallsa?ao de uma idea utll. nua 

IV . . aa1am elas montadas por oonta dos estabe iiie outra organiza^ao, sejam e ^ 
qcalisacao acurada do proprieta- 

leciraentos agricolas, e sob xi n«- 
4-«a Que OS lucros sejam distribuidos pe ^io ou de seus prepostos. Q,ue 

"An nua cada um houver consumido, e£ 
loB operarios, na proporQao do q 

sa e que e a idea capital. 7n- 

EnflM. a leobran,a a£ fioa para quem qulzer 

la e nao duvldo garantlr que se nao arrepende 

S. Lui. - Outubro 1900 
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A LAVOURA DO MARANHAO 

A educaQao do operario 

XI 

Ooupar^ae^si alnda com a oducaQao do nosso 'tz'abalhadoF• 

Suas relaQoes com o lavrador merecem ser tambera estudadas, visto 

como influem elas grandemente na marcha regular dos trabalhos da 

lavoura. 

Si por um lado raros sao 03 trabalhadorcs dlgnos d© es— 

tiraa e de atenqSes da parte do larrador, por outro tambem n&o a- 

bundam lavradores que se tornera credores de simpatia e da grati- 

dSo do seu pessoal operario - poucos sao os que tern compreensSo 

Clara e posltlra dos seus direitos e deveres reclprocos. 

n5o basta elevar o salario aos operarios, dar-lhes par- 

ticipaQSo nos lucros e crear cooperativas em seu beneflcio, e mis 

ter ainda mostrar-lhes quaes os seus direitos, ensinar-lhes quaes 

08 seus deveres, e principalmente ganhar-lhes a confianqa, a estl 

ma e o respeito, em uma palavra - importa conquistar-lhes o cora- 

qao. 

POP inflma que seja a profissSo que abraoe o homem. as- 

sl» como ela orea e lmp3e-lhe deveres, a33lm tambem oonfere-lhe 

direitos. como i sabldo - n5o pode exlstlr um direito sem um de- 

»er eorrelatlTO, e vioe-versa. Si os operarios soubessem quaes 

03 seus direitos. si os vlssem aoatados e_respeltados. e se co- 
- fiflvares. nao seriam eles tao remis 

otiecessem tambem quaes os seus 

SOS em cumprl-los. 

' «m eeral, tem o instinto e a fidelida- 
0 homem rustico, em gera , , ^4 4. j 

J - , ^n■^^licao a natureza do sentimento de de do cao: ele conhece por intuiQ i, * 4.4 
» J rsom o que ssnte e percebe instin 

<iue e obleto e procede de acordo com o qu« ~ , 
^ habitos e que sao pessimos, pe 

tivamente. Sua indole e boa, seus naoxu ^ ^ 
- * __ •t-«rn ele um fundo de honestida 
la influenola do melo em que vlve tem ele - 
J w^nhft vida de lavrador, que nao 

natural admiravel. „ .^^sos campSnlos, en- 

fol ourta, so enoontrel um ve de nos' se honra- 

^i^etanto posso referir muitos fat 

-u de haver pratloado. p^ocuremos desenvol- 

Cultlvemos essa abundSncla, nSo com o ter 

*er OS bons Instlntos que e e benevolentes admoestaqoes 

'O' da cadela, nem do Inferno, mas com b ^ sempre 

so com palavras, mas com por'desarralgar-lhes os 

dlgnldade da homens; esforcem . ^^3 fyutos desse 

hibltos com brandura e com bons exemplos. 
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cultlvo nao se farao esperar, Este modo de proceder nao dispensa 

nem exclus a energia s a disclplina quando forem necessarlas, mas 

sem vlolencias, sera aspereza, sem grosserias, de forraa que corri- 

Ja mas nao humilhe nem degrade. 

No escravo serapre respeitei o homem, no operario deve- 

se respeitar o cidadao. 

"Diz profundo pensador que lucra mals o homem com a 

educa^ao que da a si proprioj do que com a que ele colhe nos 11— 

vros," Nao ha duvida de que a educagao que o homem adquire na 

grande escola do mundo^ na sociedade que frequenta, isto e, a 

pratica da vida, serve melhor para guia-lo nas suas relaqoes so- 

cials, no manejo dos seus negocios, do que aquela que d.e pode co 

Iher no seu gablnete de estudo. 

Aplicando esta doutrina ao nosso trabalhador, onde po- 

dera ele encontrar essa escola? Nas senzalas das fazendas onde 

reside? Nas tavernas dos negociantes que ele frequenta? Nas pa 

lestras com os seus companheiros? Em qualquer desses logares en 

contra ele exemplos edlficantes, conceitos que esclareqam e llu- 

minem seu esplrito? 

Nao, certaraente. So Ihe resta, como meio de aprendlza 

gem, de educaqSo, as suas relaqoes com o pessoal administrativo 

das fazendas. Si estas nao forem, quando nao lhanas e afavels, 

"cortezes pelo menos; se nSo ouvir ele palavras despidas de aspe- 

reza que o convenqam sem o molestar, nem o revoltar, ficara o po 

bre homem entregue exclusivamente a influencla do melo em que ▼! 

ve. ^ , 

Regra geral: os chefes da lavoura - proprietaries, ad- 

minlstradores, feitores, etc. - so querem trabalho; o negociante 

do mato Vive aferrado ao ganho; para este o trabalhador e um 

fregues exploravel; para aqueles nSo e mals do que um instrumen- 

to, uma maquina de trabalho. nSo 4 por este melo que^se gover- 

nam homens livres, nem se conquistam vontades e afeiqoes. 

Estive ultimamente mals de um mes na Usina Castela Pro 

curei estudar aquela gente; coloquei-me ao nivel do seu entendi- 

mento para sondar-lhes a alma e o coraqao, e fiquei surpreendido 

oom o que encontrei. "Antes de compreender a educagao ^ 

-a,a, per tanto tempo mergulhada nas trevas, diz criteriosamente 
IT ~ Q-p-ptcana. devemos abandonar por uma 
H. Stanley em rela<5ao a raqa africana, 

vez a continua enuioera«5o dos seus v£olos, e esfor«ar-nos 

por cultlvar algumas das vlrtudes que ela possua, por^ue deve 

por .elo das suas virtudes. e nSo dos seus y£clos. que se po 

levanta-la do estado de abje^ao em que Jaz. 
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6 o caso do nosso operarlo. Coin o trabalho perseverante 

da parte de todos os lavradores, conseguir-se-a, embora lentamen- 

te, nao direi transformar, mas tornar melhores nossos operarlos, 

A Indole e boa, repito, principalmente nos de origeia africana, os 

habitos e que sao maus e inveterados, suscetfveis porem de ser ex- 

tlrpados, 

S. Lulz - Outubro I9OO Agrfcola 
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A LAVOURA DO MARANHAO 

A cultura Intensiva 

XII 

As enormes vantagens, os surpreendentes resultados da cul- 

tupa intensiva so podein ser contestados por espfritos eniperrados, rie 

trogrados, desses Q.ue sisteroaticainen'te ceiraro os olhos para nao v©]? 

e tapain os ouvidos para nao ouvir; honiens gastos, ciu6 vivein voltados 

para o passado, dando as costas ao presente, nao se importando com o 

futuro. 

Ha tambein outra especie de gente, mais perigosa, porque 

tem esplrito, e emprega-o em contestar tudo quanto e geralment© acel 

to, e em ridicularisar todas as aspiragoes por mais elevadas e desin 

teressadas que sejam - entes ociosos, almas ressequidas, sem elasti- 

cidade bastante para vibrar sob a agao de sentimentos generosos, Uns 

e outros nao sao dignos de que alguem com eles se ocupej deixa-los a 

louca aspiragao de pretender tapar o sol com a mao. 

Ja tive ocasiao de dizer que nSo pretendia fazer uia cur so 

de Agronomia, para o que me falece absolutamente competSncia; por4m 

para os lavradores que creem e aos quaes so falta iniciativa para 

agir, direi mais algumas cousas sobre a cultura Intensiva e depois 

apresentarei alguns exemplos, colhidos ao acaso, com o intuito de 

Ihes fortalecer o animo. i 

Deveria entregar a pena aos Snrs. Ooronel Souza e Dr. Mar- 

ques, este oomo agrSnomo e dlscfpulo dlstinto da Esoola de Grlgnom 

e aquele oon=o agrlcultor para quem o arado nSo te» mais aegredos. 

0 Snr. Coronel Souza. com a oorre^So que o oaraterisa, cor 
^ / n <jA Tiara dizer-me que ha ^ anos empre- reu solfcito a£ meu apelo; mas so para h ✓ 

6a instruraentos aratorios no seu engenho Tiju . 

poi um simples pretexto a minha afirmatlva, ims que floou 

sem eco. < 4. n 

nao se fez esperar, e magistralmente 
0 Dr. Marques tambem nao i- 

« «,fl-r.AOArn ser lidos com atencao, porem 
eacetou uma serie de artigos que merecem ser xxa 

^■r,r.-,nnnHflr fl pentileza do meu convite, 
roovldo antes pelo prazer de corresponae £    

^ue pelo deselo de os ten tar autoridad__ 
—  Z I7r««1dade desses distintos amigos, devo 

Penhorado pela graciosiaaa reiuiuxt* triste porvir que se nos an- 

todavia ponderar-lhes que, em frente ao Lri y 

olha, nenhum bom maranhense po lo-nn-nnnpio 

te aos ^les que nos aBea,a», oriundos da nossa orassa ^^no^ 

403 „ais rudi^entares principios da cienoia ttJZ 

desidia dos nossos lavradores. U» com a ^ 

por u»a escola favosa, que nSo barateia seus diploma de habili 
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ta^aOy e o outro com o seu alto criterio, e Inteligente tirocinlo 

de nove anos, podein e deveiQ> nesta emergencia, prestar relevantes 

e Inolvldaveis services ao Maranhao, que Diuito confia e espera do 

seu patriot!smo. 

Nosso intulto e asplra^ao devem aer niais vastos e ale- 

vantados. A campanha para a qual os convldei, devera ser sem tr£ 

guas e so se tornara, nao dlrei gloriosa, mas proveitosa, na rned^ 

da dos nossos esfor^os, e da nossa abnega^ao, que cumpre que va 

ate o sacrlffcio. 0 inimlgo que temos a combater - a rotina - es 

ta ha muitos anos mansa e pacificaraente na posse da praqa,ampara- 

do pela forQa irresistivel do hablto e defendldo pela ignorancia 

em nada mals pertlnaz e atrevido do que a i^orancia pretenciosa. 

Galileo condenado pelo tribunal da InquisiQao a abjurar sua dou- 

trina sobre o raoviraento da terra, nos da a medida da intransigen- 

cla e petulancia da ignorancia e ao mesrao tempo exemplifica a fir 

mesa das convicqSes, quando abroqueladas pela verdade. 0 sublime 

- Epur si muove - dito embora a meia voz, perante o tremendo tri- 

bunal, deve servir de incentive a nos, para quem, ha mais de um 

seculo, raiou a aurora de todas as liberdades, e que pugnamos por 

uma causa santa. 

Notam OS distlntos oavalheiros que a ndnha deflelenoia 

conheclmentos agrlcolas nSo ne Intiblou os passos no cumprlmen 

to do que eu oonsldero um dever. Portalecldo pelas palavras do 

dlvlno mestre quando aquilatou a paroa oferenda da vluva pobre, 
rt ntAu contincente, embora fraco e 

nao hesitei em concorrer com o meu contiuts , 
4, da aericultura no Maranhao: Fiant 

raesquinho, para a regeheragao aa g 
^ fazendo da fraquesa forga, 

giellora potentes, Proseguirei p > ^ ^ j x. 
^ , ^ „ ^or, «jAla da boa vontade e do inte- 
dando o exemplo, quando mais nao sej , . ^ 4. 

destinos desta terra cujo futuro 
J^esse que nos devem merecer os 

®sta em nossas maos. ^ 

Desapareceu a oentrallsa^ao, que nos asflxlava tolhla Desapareceu atrlbulamos todo o 

movimentos, como se dizia e » ^ CTnmmoq dn 
nnft somos autonomos, que gozamos da 

^osso atrazo Ha onze anos que ^ a. j atrazo.^ Ha dispohdo sem pelas de todos os 

"maxima expansao da nossa ativi relacao a 

-ossos recursos, entretanto nSo temos dado um ^ Jl 

"SrlouXtura. fo^^te perene e abundante da rlquesa publica partl 

„rovar que nSo nos faltam oapltaes, nem 
Terel ocaslao de prova q p^oduzir, nSo o 

W,os para a oultura „esmissimos elementos 

dobro, nem o triple, mas 0 decuplo 

que dlspomos atualmente. ^ mlciativa individual e um 

So nos faltam duas oousas , demonstrarel 

f'queno auxlllo da parte dos poderes publloos, 

Agrlcola 

S. Luiz - Outubro 190^ 
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A LAVOURA DO MARANHSO 

A cultura intensiva 

XIII 

0 encadeamento de idSas, afim de chegar a conclus3es que 

pretendo deraonstrar, obriga-me a repetir o que 6 geralraente sabido. 

No reino vegetal, como no reino animal, todos os indiv£— 

duos aspiram e expiram, alimentam-se (alguns sSo atS carn£voros) 

bebem, dorraem, vigilam e andam a seu raodo. Haurem os alimentos, 

convenientes k sua natureza especial, da terra, pelas suas radl- 

culas e da atraosxera pelas sues folhas. 

A atmosfera estS fora do poder do homem, mas ;)ustamente 

por Ssse motivo a Providenolal SabeSoria a fSs idtotioa por toda a 

superffoie da terra, seus elementos oonstltutivos sSo os mesmos em 

todos os pontos do globo terrestre. ^ 

Com o solo nSo acontece o mesmo. E ^le desigual por tfi- 

da a parte; apresenta a cada passo varladas oonfigurasSes e seus 

elementos constitutivos diferem radicalmente dentro de cirouxisorl- 

53es limitadas. 0 homem exeroe sSbre o solo sua onipotSncia po 

de nodific&-lo e tranaforiafi-lo k vontade. 

A terra, prbpriajnente dita, nSo tem valor algun oomo a- 
& oin mais do que o laborat6rio onde a Natu 

Sente vegetativo. NSo e eia mais uo ^ 
n cinontos nutritivos do reino vegetal; e o reser- reza manipula os elementos nuuxj. , ^ . 

s - J p ficuQulai ^ ainda o veiculo de que 
vat6rio onde ela os deposxta e acumuj-a, « 

se serve a Hatureza para os fazer ohegar ks radfoulas das Srvores. 

E tajnbSm a terra o support do reino vegetal, para que se 
4. (srpcto: resistindo h. aQ^o dos ventos, 

possa tie firniar, manter-se ere , ^ r>vi a 

na posisao oonveniente h sua nutri«ao e de modo a desempenhar 

missao que Ihe foi oonfiada pela Natureza no gradxoso piano ori 

agSo e organise,gSo do raundo terraqueo. & 

Que a terra, de si mesma. nSo tem fOrga vegetativa. « 
r^-ifrncias vdrias o tem demonstrado. No 

faoll de conoe.er-se, e „„,,iUvos neoessd- 

Vidro ^oido, adicionando-3^ .^uberante ve^^eta^ao. 

rxos. tem vingado exposto « que o solo S o 

A oonolus o a o flue SiS entsnaer ail£ 

aue 0 homem auer flUe SlS sej^ - cUj5at|rioas- ^ 

deva produzir, leva"'?2 SB-S2—- — ^ c^nde de Sasparin de- 

necessidade e a utilidade produtos aprfcola^ da 

fine: citncia que ensina    —— 

forma perfeita e econfii^- suprirnir tCdas as. 

A agronomia ensina pois^ 

faltas do solo e de supriwxr 
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palavras — a agronomia, depois de estudada a centralizaQSo do terre- 

ne que pretendemos lavrar, ensina os meios de dar-lhe os principios 

nutritives que Ihe faltaram e de suprimir ou ciodificar os que forem 

prejudiciais, tudo de acOrdo com as exigSncias do vegetsd que quizer 

mos cultivar, de modo a produzir Ssse terreno o m&xiino, o melhor e o 

mais barato en relaQSo k cultura que tivermos de explorar. 

A agricultura hodierna esti portanto aparelhada para en- 

frentar tOdas as eventualidades contrdrias; seus processos sSo cer- 

tos, infaliveis, quando aplicados com inteligSncia, crit6rio e per- 

severanQa* 0 trabalho iaet6dico e inteligente nSo pode deixar de dar 

resultados remuneradores, principalmente armado com os poderosos e 

perfeitissimos instrumentos agrdrios modernos e guiado pelos ensina- 

mentos da agronomia. 

A agricultura nSo ^ mais una arte» segundo Gasparin, seus 

processos n5o°s5o empfrioos, podem ser deduzidos de prinolpios oien- 

t£fioos e a agronomia, que compendia e desenvolve Ssses prlnc£pios 

at4 suas filtimas consequSnoias, t una verdadeira clSncia ticnioa, 

produto de muitas ci^ncias puras» 

S.Luiz - Outubro 1900 Agr£cola 
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A LAVOURA DO MARAlJH^iO 

A cultura intensiva 

XIV 

Afirmei ©m um de nieus axti^os anteriores q^u.e» nos priniei— 

ros tempos, nSo teremos necessidade irnprescindlvel de estrumar a 

terra. Nosso solo nSo estd exausto em zona alguraa do Estadoj por 

tSda a parte tem tie ainda fertilidade bastsnte para poder dispen- 

sar fertilisantes nas prinieiras lavras. 0 areoamento pelas corren- 

tes atmosfEricas e a agSo qulmica dos raios solares entrea primei- 

ra e a se^unda lavra, cujo intervalo nunca sard inferior a trSs me- 

ses, serSo suficientes para revigord-lo. 

Ainda outra razSo que removerd tOdas as dfividas. 0 milho, 

0 arroz, a mandioca, o algodSo, etc. principaes gfeneros de lavoura 

que plantejnos (nSo disse cultivamos) sSo plantas anuaes e no Mara- 

nhSo nin-u^m planta, em dois anos consecutivos, o mesmo terreno, de 

sorte que as rogas s6 produzem uma colheita que com certeza nSo es- 

(gota a terra. 

Ainda mesmo quando assim n5o fosse, Ssses veaetaes tem a 

mesma esp«ole de raizes - muito superfioiaes e nSo atingem as cama- 

das inferiores do solo que tambto tastante firteis, ainda estSo i„- 

tactas, e as aiveoas dos arados as farSo vir & superf£oie. t por 
a<3ndn 3I1U3.X« pOUCO GSgOtS, 8- 1/61*1*8,1 viSuO 

essa razSo que a cana, nSo senao anucix, 

oomo suas raizes sSo tami>«m pouoo profundas e basta revolver o ter- 

reno para ^ue essa grairfnea se desenvolva perfeitamente. 

HS por«m pessSas, alias muito competentes, como o Dr.J.A. 

coqueiro, 4ue entendem que o arado deve ser aoompanhado dos estru- 

Confessando a compet^noia do t.o distinto agrioultor sin 
. oDiniao. Mas entenda 

or( 

ffio-nos. 

Confessando a   

to discordar da sua. para mim muito valiosa. opiniao. 

^ pc^trume aproveite sempre e em todos os 
NSo contesto que o estr^e P ^ ^ 

oasosi 0 que sujjtento e irm „a. oono aconteoe com os 

necessidade; nSo oonstitue oondisSo aHS. 

todos OS anos e sempre o mesmo 
E «bvio que lavr^^J ^ ^ ,„tao indis- 

terreno, 61e se esgoi-ara ,pria dificultar e demorar a 

pensdvel. Exi^-lo antes por todos oa meios 

adno?!i-> ^iia <^nnvem fS-Clli sdoQSo do arado que convem 

ima^indveis. 
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Essa sofreguidSo, que muitos nSo conseguem dominar, de 

adotar logo e logo tOdas as variadlssimas operagSes da cultura in 

tensiva, me parece ter sido o escolho que fez naufragar algumas 

tentativas aventadas entre n5s. hisses ensaios, oonduzidbs pau 

latinamente, com critSrio e perseverariQai teriam vinijado com cer- 

teza e nSo derramariam o des&nimo no seio da lavoura, de si in 

crddula e desconfiada. 

Si hS entre n6s quein possua conhecxnientos t^cnicos e ca 

pitaes suficientes, nSo hesite em montar estabelecimentos agrfco- 

las, adotando desde logo todos os modernos processes de cultura. 

Todo aquSle, por6m, que nSo estiver nesse caso .espe- 

cial| e, por deficifencia de instruQSo agr£cola» precisar de algum 

tiroclnio, aconselha a prudSncia que principie pelos rudimentos do 

sistema, sem aventurar-se a grandes tentamens. 

Q ^ 0 primeiro passoj depoiSj a experiS^ncia ad— 

quirida ird guiando o nedfito e em tempo mais curto do que se su- 

p3e, terd %le avancado muito, sem abalos, sem interromper sua cul 

tura rotineira, isto 5, sem lucros cessantes e sem arriscar per- 

das irrepardveis. 

Em abono das minhas idSas basta-me citar dois fatos, um 

deles garantido pelo testemunho do venerando mestre e meu respei 

tdvel amigo, o Dr. Pedro Leal. 

0 Dr. Te6filo Leal» de saudosa roem6riai lavrador muito 

inteligente e ilustrado, teve, no seu engenho Lincoln, um pequene 

cainpo arado para suas experitocias culturaes e durante oito anos 

consecutivos, tantos quantos foram os das experi&ncias, nunca hou 

ve necessidade de estrumd-lo. 

Obtive do Snr. Dr. Jos5 Dominaueo da Silva.nota- 

vel lavrador de cana em Pernaiabuco, por interm^dio do jovem ami- 

SO, Dr. Paula Amaral. informasCes oompletas sSbre o c^tivo dessa 

sra^nea. Resumrei a notioia ^ue me foi gentllmente forneoxda, 

para „ao abusar da benevoltncia do "Jornal", mas nSo me posso .ur 

tar ao dever de apre.entar ao distinto a^ricoltor pernambuoano 

meus cordiaes asradecimenoos. , . . j j 

A cana em Pernambuoo, « geralmente oultxvada a arado 

e Plantada em suloos distantes 50 oentlmetros uns dos outeos e 

com a profundidade de 10 a 12 oentfraetros tonsladas e 
Tiroduz em m^dia 100 toneladas e 

0 hectare de canavi8.-i- P 

tornoce trSs cortea em boas terras. ^ 

0 tempo de poisxo 4 apenasj^ ^ ^ 

isto Quer dizer - que os . quer aizer qu« ^ ^ canavial por ou- 

reno repousa 4 anos, findos os q 
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tros 3 anos e assira sucessivamente (os canaviaes do erii^enho Trama- 

huba davam 5 cortes k vontade, os do engenho Kadoz, de 7 a 8). 

A densidade do caldo da cana I de 12 a 13^ BaumS e a por 

centagem em assucar extraido (primeiro, segundo e terceiro jatos) 

4 de 8^. 

A cana foniecida Usinas 4 paga observando—se a seguin 

te regra; 

Quando o assucar de la qualidade obtem no mercado a cota 

qSo de 2$400 a arrobaj a cana 6 paga a 8$000 por 100 arrobas. Si a 

cotaQSo do assucar brarico sobe ou desce 100 r6is em arroba, o pre- 

Qo da cana aunenta ou diminue 400 r6is ein 100 arrobas. 

Quando estas inforinagc5es me foram ministradas o assucar 

branco era cotado a 3$000 por arroba e as canas estavam sendo pa- 

gas a 30$400 por 100 arrobas, o que corresponde a 201200 por tpne- 

lada.'! 

Abstenho-me de comentdrios que estSo ao alcance ainda 

mesmo de profanes. 

fiste ponto parece-me que ficou^liquido. No nosso caso a 

indispensSvel oondisSo, o inadiSvel « o arado - tudo mais vivi., na 

turalmente a seu tempo, pela ffirsa irresistivel da oousa em si mes 

ma. 

0 arado obrigard ao estrume, ^ste k irrigagSo e assim 

chegaremos forQOsainente ao sistema intensive complete. 

S. Luiz - Outubro 1900 Agrlcola 
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A LAVOURA DO MARANHAO 

A cultura intensiva 

XV 

Para fazer-se id^a aproximada do extraordindrio poder dos 

processos empregados pela agricultura moderna, e dos seus estupen- 

dos resultados, referirei alguns fatos colhidos ao acaso, que tor- 

narSo patentee o nosso atrazo e inferioridade em relagSo a outros 

povos muito menos favorecidos pela natureza do que n6s. 

Principiarei pela cana que ainda goza da minha predilegSo. 

A beterraba, famosa e terrlvel rival da cana, oontinha o- 

rigin&riamente de 4 a de saoarose. Devi^ exolusivamente & 

feic5o do seu oultivo, contem atualmente de 15 a 20%- 

Ainda mais. Notaram os fabrioantes de assuoar que as be- 

terrabas menores eram mais rioas de saoarose do que as srandes e 

muito desenvolvidas. Per Ssse motivo, estabeleoerajn ties diferenga 

no prego de umas e outras. Pois bem os agrioultores tiveram a habi 

lidade de x-edu^ir. pelo oultivo. tSdae as beterrabas dimensSes 

que eram mais oonvenientes e passaram a produzxr s6 beterrabas pe- 
.1^ copar-osel Isto 6 simplesiiiente maravilhoso: 

quenas e inais ricas de saoarose. x _ , 

OS perfeit£ssimos aparelhos de fabrioagSo de assuoar oon- 

t ho+prraba tOda a saoarose que ela contem. Uifiria- seguem extrair da oeterraoa fuu 

uiente se analisa no laborat«rio qufmioo da Usina o oaldo da beterra 
V J .19 Tioroentagem em assuoar, i 81e todo infallvel 
ba e. verxfioada a sua „ empregado 

mente extraldo. Si por aoaso I notada ai.um , 
,f Aa a mlnuciosas investigaQtJes ate descoorir 
ticnico da Usina procede a rainucios 

e remediar a perda observada. 0 que diz a xsto o nosso S. Pedro^... per tfetureza com 1®5 de saoarose. tem de- 

s e talvez que presentemente nem 145S oontenha generado em nossae mSos e i.-ti^ar-se, nSo extraimos 30% do 

ela. E o que S ainda mais para lastimar se, 
-inPi'ivia Ihe deixou. 

pouoo assuoar que nossa m originbria-»ente muito 

Entretanto a cana, com 
Tip't0i*3rs»^^* • • • 

■nais rioa de saoarose 1"®, elevar-se a oana. quando 

guerem agora v r a ^^itivi-la? leiam a notfoia do 

entregue aos ouidados de quern « Oorn^roio do Rio. Tra 

"Monde Eoonomique" „ do desenvolvimento que IS 

ta-se da Rep<Sblica das Ilhas etowax^ 

teui tido o cultivo da cana 

Diz o Monde Bconomique. ^gitas pelo laborat6rio da 

"Grasas a ^ aconteoe baixar a oana, %sse 

AssociagSo dos Plantadores, ^ processos mais efica- 

inconveniente 6 iinediatainente rem podido sonhar os plantado- 

2es. Dal os resultados que mna produgSo m^dia de 10 

antigos, que se da^am por felizes 
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toneladas de assucar por hectar e de cana, ao passo que hoje, devido 

aos estrumes, ks irri^4ac3es metddicas, nSo 5 raro que produzain 20 

toneladas por hectare. Taes sSo os resultados a que ^ ,ppde che£:ar 

pela determinacSo, perseveranca e m^todo." 

Para os que nSo conheceifl a lavoura de cana entre n6s, afir 

Eio que 0 terreno (um hectare) que nas ilhas de Hawai produziu 10 to- 

neladas de assucaTi isto I, 10 mil kilosil atualmente, produz quatro 

vezes menos em nossa lavoura, graQas ao nosso primitive sisteraa de 

cultura. 

Um correspondente do "Jornal do Com^rcio" do Rio refere o 

extraordindrio incremento que a cultura da cana tern tido ultimamente 

em Cuba, depois da i^uerra que a libertou da Hespanha. 

Impulsionado pelo gfenio, pelos capitaes e pela energia 

Yankee nSo duvida ^sse correspondente que a cana recupere agora o 

terreno perdido na luta que hi muitos anos traz travada com a beter- 

raba. 

0 campo de batalha escolhido pelos americanos nSo foi o 

salSo das mdquinas e sim nos canaviaes 6 que o combate se ferird, e 

onde se decidirl. da sorte das duas irreconciliiveis rivaes. Homens 

positives e inteligentes, compreenderam de pronto os Yankees onde es 

tava o ponto fraoo da cana e tratam de aumentar-lhe a riqueza saoari 

tioa. Com o senso pr^ltioo que os distingue, oiram Wes que devia 

prinoipier a luta pelo oultivo da oana, visto oomo os aparelhos de 

fabrioa?ao. per oompletos que sejaB nSo conseauirSo extrair da oana 
_L. J J n pontivGr dG sa-carose# Pars, Cubs, 

mais do que a quantidade que ela con-uxv«i ^ 
Tihas do Hawai; para nos brasileiros 

nSo ficou perdido o exemplo das iinas uu « 

^ que nSo hi ligSo que aprpveiteJ . • j- . 
J hfacos cruzados e impassiveis a essa ^'igan 

Assistiremos de bragos oiu/. , . . . 
o PPna e a beterraba; aquela impulsiona- 

■te e emocionante luta entre a cana ea« 

da pela energia Yankee, e esta amparada pelos hatalfssimos agrioulto 

«s ^ ^,^ria porlm. embora disputada te 

Q 2ado da cana. 

naz e obstinadaraente, pen er oirounstancias, possuindo 

Outro qualquer p aoompanharia com vivo in 

zonas fertilissimas oortej faria mais - toma 

wesae tfidas as perip oi g utilizando-se de todos os 

I'ia parte na contenda, apropri vit6ria partilharia 

prooessos adotados pelos «as qual; o a^rioultor bra- 

com ^les dos despooos do inimig futuro. Hospitaleiro em ex 

.....isiaa. ..u: 

treno e perfeito oavalheiro n - feliz e vive satis- 

■'ica-e oficial da j.'uarda naoional, 

^®ito h. espera que chova arroz. 

IBFIB] 
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A situagSo da nossa lavoura de cana 6 rauito grave. Essa 

luta entre a cana e a beterraba, eficazoiente sustentada de ambas 

as partes, elevar^ a inddstria assucareira a tal perfei^So e deter 

niinar4 tSo grande baixa q^ue os rnesq^uinhos produtos da nossa raqul— 

tica lavoura de cana serSo expulsos de todos os inercados estrange^ 

ros. Nessa ocasiSo ad instar do legenddrio Boabdil, chorareinos c^— 

mo mul heres a nossa inddstria assucareira p.ue n^ , .defen- 

der CODO homens* 

S. Luiz - Outubro 1900 A^rfcola 

L 
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A LAVODRA DO MARANHAO 

A cultura intensira 

XVI 

Contlnuando a apresentar aos tfbios e aos incredulos, 

exemplos frizantes dos maravilhosos resultados colhidos pela 

apllcaQao dos processes da cultura racional, referirei hoje os 

que foram conseguidos, em relagao ao cafe pelo Dr. Moura Brasll, 

cidadao benemerito, a quern a lavoura nacional tanto deve, 

A lavoura de cafe no Estado do Rio, ber90 dessa cultu 

ra, onde ela floresceu em tempos nao multo remotos, onde se Ir- 

radiou para os outros Estados, esta hoje decadente. A quem Tla 

Ja pela Estrada de Perro Central, no trecho em que ela percorre 

esse Estado, confrange-se o coraqao ao conteraplar os intermina- 

veis campos, cobertos hoje de sape e de capim gordura, onde ou*» 

trora riorescla o cafeelrol Ve*»se ainda aqui, al£, uma ou ou- 

tra fazenda abandonada, sentinelas a£ deixadas pelo Tempo para 

guardarem esses campos consagrados pelo trabalho e para atesta*" 

rem as gera^oes vlndouras a des£dla, a ignorancia e a fraqueza 

das geraqoes que passami 

AS fazendas de cafe que ainda estao em exploraqao, de 

moram para o outro lado do Estado e insignificantes lucros dei- 

xam aos seus proprietaries, em consequencia da baixa do prego 

do cafe. 

Refere o Dr. Moura Brasil em artigo que foi publicado 

no "Jornal do Comercio" do Rio, que os cafesaes do Estado^ do 

Rio de Janeiro produzem de 20 a.l^O arrobas de cafe no maximo, 

Por mil pes. Ora a cultura do cafe e feita de parceria e um 

trabalhador trata apenas de mil pes: segue-se, pois, que Ihe 

cabe uma partilha de 10 a 20 arrobas de cafe. 

6 por esse motive que os lavradores de cafe do Estado 

do Rio nSo encontram trabalhadores que se prestem a cultivar um 

cafesal, que, na melhor hipotese, nao remunerara o seu trabalho. 

Pois bem, o Dr. Moura Brasil houve uma dessas fazen- 

cujos cafesaes, nSe me canso de repetir, produziam no maxi 

k-O arrobas por rail pes. 

Ssses mesmos cafesaes, com os mesmissimos cafeeiros 

depois de convenientemente amanhados, passaram a produzir 

arrobas per 1000 pes 11 
n Insicne oculista e distin- 

Quem duTidar, acrescenta o insigne 

agricultor, podera verificar per si proprio. 
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Nao escapara, certamente, aos que lerein este sucesso, 

ocorrido no proprio Pais, a seguinte ponderaqao: Nas fazendas 

do Estado do Rio, onde a cultura do cafe, dlvorclada da cien- 

cia, esta excluslvaraente confiada a rotina, faltam trabalhado- 

res, porque nao Ihes podem fornecer trabalho remunerador; naque 

la porem em que essa mesma cultura obedece aos ensinamentos a- 

gronomicos, a diflculdade sera a escolha de operarlos, tal a 

quantidade dos que irao oferecer-se, 

De fato, 60 arrobas de cafe, que e o quinhao de um o- 

perario nessa fazenda, raesmo por balxo preqo, e remuneraqao a- 

traente, 

Mais um exemplo e bem frlsante me acode alnda* 

Pouco depols da guerra de sucessao, nos .Estados Uni- 

dos, ernlgraram algumas famllias do sul para a entao provlncia 

de S. Paulo, Nessa provlncia, muito prospera, as boas terras, 

nas vlzlnhaiiQas da capital, eram vendidas por pre^os fabulosos. 

Por este ou por outro raotivo, os americanos contenta- 

ram-se com a aquisi9ao de terrenos considerados estereis, que 

Ihes foram vendidos por preQO relativamente baixo. ^sses terre 

nos, convenientemente cultivados, tornarara-se poucos-anos de- 

Pois de uma fertilidade prodigiosa - tudo produziam e era grande 

quantidade. 

Em 1897, se nao me falha a memoria, por causa do apa- 

J^ecimento do colera-morbus no centor de alguns Estados, servi- 

dos pela Estrada de Perro Central, foi suspense o trafego dessa 

Estrada. Passado o panico, causado pela suposigSo da invasSo 

de tao terrfvel flagelo, foi restabelecido o trafego da Estrada 

de Perro. Os donos de taes terrenos, vendidos como estereis, 

spresentaram ao govern© reclamaQoes por perdas e danos, causa 

dos pela suspensao do trafego da Estrada de Perro. 

Provaram Sles nessa ocasiSo, com recibos da mesma Es- 

trada, que exportavam anualmente 1^00:000$000 so de melancias, 

^ue ficaram perdidas devido a interrup^So do service da Estrada! 

Depois dos exemploi citados ninguem que tenha senso 

comum podera duvidar da eficacia dos metodos de cultura aconse- 

lliados pela ciencia agronomica. Si os^processos agronomicos nao 

®ao uma realidade, entao iieste mundo nao existe nada de 

Poderia citar ainda os esplendidos resultados do cul- 

tivo da uva em S. Paulo, do algodSo nos Estados Unidos, do mi- 
TV,,. ^ colhidos por toda a part^ ■•^0 em Chicago e mil outros exemplos, coinj. y 

com 4 Pals do mundo a quem levamos vanta excecao da Africa, unlco rais 
CAm ^ ^ -tsqo so porque os africanos ainda em processos culturaes e iss P 

nito sabem ler. 

Agrlcola 
S. Luiz - 1900 
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A LAVOURA DO MARANHAO 

A cultura intensiva e a rotina 

XVII 

Ocupar*»ine""ei hoje com o confronto entre os dois metodos de 

cultura - o Intensive e o extensive •• e acredito que os resultados 

que demonstrarei nao deixarao duvidas nos espfritos ainda inais recal 

citrantes e incredulos. 

Servli'"ine'"ei dos dados fornecidos pelo Engenheiro Agronoino, 

Antonio Gomes carneiro, que os copiou da escrituraQao da fazenda 

"Contenda", no vale de Paraopeba, do Estado de Minas Gerais, perten- 

cente a seu pai, coronel J. Gomes Carneiro, 

0 coronel, era terrenos equivalentes, cultivou, ao mesmo 

tempo, 3 hectares de milho, pelos processos adotados pela Agronomia 

moderna e outros 3 hectares pelo sistema rotineiro. 

0 confronto entre os dois sistemas de cultura nao poderia 

ter sido realizado era condiQoes da mais completa paridade - terrenos 

perfeitamente iguaes em todos os sentidos, mesrao genero de cultura e 

ambos sob a aqao de identica influencla atmosferica. 

Tomou nota o coronel, de todas as despesas feitas com uma 

e outra cultura, do pessoal empregado, do tempo gasto com cada uma 

das operaqSes culturaes e, finalmente, dos resultados colhidos de ca 

uma delas, 

Poram essas notas que o dlstlnto Agronorao publloou,, no sea 

Interesaante opusculo -Reforma da Agi-loultura Braalleira" quo you 

reproduzlr para provar a dlferenga enorme entre os dola metodoa de 

oultura e as vantagens paXpavels de um sobre o outro. 

A primelra lavra, dos tres hectares prevlamente destocados, 

fol efetuada em dlas por um arado. um homem, um menlno e seis bois. 

■* Teraos l6 salaries, 

Uraa grade com o mesrao pessoal e quatro bois, gradaram em 

^ dia, OS tres hectares - 2 salaries. 

um quebrader, nas mesmascondiQoes, desterreeu e terrene, 

em um dia - 2 salaries, , ^ 

u™ suloador. com a mesaa gente e Igual tempo, abrlu os sul 

■=0= com o Intervalo de um metro e melo - 2 salaries. 

«<»i-rume fei feita em um dia per tl raulhe- 
A distribuiqae do estrume 

r*r»m o mesmo pessoal, plantou, em um 
Um semeador mecanice, com o raeaui 

esse tsTTeno •• 2 salarios# terreno oaplnador mecanloo, fol dada a prlmel- 

Em dois dias, com o capmauu 

capina - 3 capinas, 12 salaries. 
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Em um 16 raulheres quebraram o railho - I6 salaries. 

Total - 70 salaries, 

fisses 3 hectares assira cultivados, produziram 25 carradas 

de milho - a carrada 20 alqueires de 'jO litres - Total 5OO alqueires, 

Recapltulaqao: 

70 salaries a 210^000 

Condu(;ao do milho a 2$ a carrada 3Q$Q00 

260#000 

A carrada de milho custou 10^I|.00 e o alqueire ^5201 

Os pendoes desse milharal, cortados oportunaraente, forne- 

ceram 3*900 kilos de excelente ferragem, 

Ssse raesmo terreno, depois de despendoado e milho^ e nos 

intervalos dos sulcos plantadoa aboboras, feijoes e batatas ingle- 

sas. So as batatas produziram 26.000 kilos, com uma despesa a mais 

de 614.0^000» Deixemes porem de lade as batatas para falar do milho 

colhido, 

500 alqueires de milho a 5$000 2:500^000 

3,900 kilos de ferragem 39$000 

2:5395|000 

Despesa feita com o cultivo do milho 260^000 

Sal do 
2:2731000 

« _ lt8 salaries Ro(5agem n 
Aceiros ^0 n 
Coivaras n 
Planta i^n „ 
Primeira capina „ xmoxA ci 
Segunda capina 
Colheita do milho 

182 

a car- 

Soma 

lll'liltlt'lmoo 3%|ooo 

OonduoSo de 12 oarros de nllbo 
3881000 

Soma 

fisses 3 hectares produziram 12 carradas de milho e 

^ada consta de 15 alqueires. 
iBO alqueires 

Total QOOfOOO 
a 5$000 388i000 
Despesa de cultura — „ 

^ :512#000 
Saldo 

nnfl a despesa com o destocamen- 
Naturalmente terao notado que a aespe 

to J. J "rt levada em conta» Assim devia ser# 0 do terreno arado, nao loi leva , . , 

destocanento e feito so uma vez e para sempre. Otevreno ° 

apto a receber, anualmente, a cultura que Ihe quelram aplloar. 
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asaim seja ele convenlenternente adubado, Nao era pols justo que o 

railho de uma colheita acarretasse so ele com toda essa despesa. 

0 terreno arado, como vimos tambem, nao fol Irrlgado nera 

drenado, fato este que confirina o que ja disse era outras ocasloes 

« que a irrigaqao e drenagera constituein a perfeiqao do sistema in- 

tensivo, por isso que colocara o agricultor ao abrigo das irregula- 

rldades das estaqoes, mas poderao ser dispensados ate que o agricii 

tor as possa adotar. 

Devo alnda sallentar a economia de bra^os. Para os hecta 

res arados forain suflclentes "JO operarios, homens, inulheres, crean 

^as. Para os nao arados forain necessarios 182 trabalhadores, qua- 

si todos homens, Isto e, 26o% malsl No priraeiro caso os salarios 

foram calculados em media a segundo a 2^000. 

Logo que sejam por nos empregados os instruraentos arato- 

rios, desaparecera a deficiencia de bra^os, os salarios serao mais 

elevados e a produqao sera 10 vezes maior. A demonstraqao e facfli 

ma. Dividindo-se os 2:539|000 (produQao dos hectares arados) pe- 

los 70 salarios, ve-se que a cada salario correspondem 3^$277, pa- 

sendo-se a mesma operagao com a produqao dos terrenos nao arados, 

apenas obteremos 5^000 por salario, ou 7 vezes menosl 

Quando o coronel dispuzer de irrigagao e de drenagem co- 

Ihera milho a $200 o alqueire como em Chicago, nos Estados Unidos, 

Nessa ocasiSo convira converter aqui, como la se faz, o milho em 

carne de porco para ser exportado. Mas nSo... esquecia-rae de nos- 

sas companhias fluviaes, que nunca deixarao o milho a vil pre50. 

Sendo tao eficazes os processes que emprega a cultura in 

tensiva de infallveis resultados, como hesitar ainda em enveredar 

Pelo caminho ensinado pela ciencia, aconselhado pela razao, recla- 

mado pelo interesse proprio eimposto pelo nosso patriotismo?1... 

S. Luiz - Outubro I9OO Agr£cola 
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A LAVOURA DO MARANHAO 

A cultura intensiva 

XVIII 

Ha um ponto capital que nao foi ainda por mini abordado, 

de todos talvez o mais iraportante e vem a ser: - saber qualo raeio 

pratico de enaaiar-se entre nos os raodernos processes empregados 

pela ciencia agronomica. 

De fato, censiirar um cego porque nao ve, ensinar-lhe o 

caminho por simples InformaQoes, sem o levar pela mao, e perder 

tempo, e zombar da enfermidade alhela, sem provelto para o Infe- 

11 z. 

Ja declarel, com franqueza e lealdade que nao sou pro- 

flaslonal, Pesa~me a mals sobre a conclencia, o pecado de haver 

sido lavrador durante alguns'anos, sem ter procurado melhorar o 

metodo de cultura que encontrei. A mlnha defesa - si defesa pode 

haver para tao grave falta - conslste em ter eu herdado escravos, 

e demorarem as matas em torno do meu Engenho. 0 Dr, Assls Brasll, 

em uma brochura multo apreclada sobre agrlcultura, nao condena o 

meu procedlmento, pelo contrarlo, aconselha-o aos que se acharem 

colocados nas condlqoes era que me encontrei, Isto e, os que tlve- 

rem matas junto aos seus estabelecimentos agr£colas. 

Sou hoje um convertido, um crente: crelo no poder dos 

instrumentos arat6rios, e nos resultados estupendos da cultura 

cientlfica, da mesma forma porque todos acreditamos na eletrici- 

dade, na atraqSo e em tantas cousas mals, so pelos efeltos, sem 

conhecer sua natureza intr£nseca, nem os melos pelos quaes elas 

agem. 

Nao e pols a mlm que ounprla aoonselhar a lavoura neete 

caso e indloar-lhe quaes oa meioa pratlcos de Inlclar a transfor- 

=»as5o do aeu ante-dlluvlano metodo de oultura. Mao e pois a >nlm 

We oumprla aoonselhar a lavoura neste oaso e Indlcar-lhe quaes 

OS melos pratloos de inlciar a transforma,ao do seu ante-dlluvla 

no mJtodo de oultura. hSo obstante nSo duvldo sugerlr-lhe un al- 

'itre que. sendo all4s lnven,5o alhela. podera resolver essa dlfl 

=uldade e suprlr a deflclSnoia quasi que absoluta, de conhecl».en- 

tos agrono-nloos notada na'generalldade dos nossos lavradores. 

0 governo do Estado mandara contratar, onde 
„ "hnmens serlos, trabalhadores 
convenlente, tres ou mals agronomos, ^ 

= crlterlosos e que reuna. pratlca i teorla os quaes serao dl^ 

trlbuldos por outras tantas .onas a^ioolas do ^3 ado ^Oa^ ^ 

^«"es proflsslonals. na .ona que Ibe for deslgnada, operara e. 
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uma fazenda durante os meses que forern julgados necessaries, ensi- 

nando pratlcamente o manejo do arado e dos outros Instrumentos ara 

torlos, explicando o como e o porgue de todas as operaqoes pratica 

das, dando instruQoes para o que o lavrador tiver de fazer poste- 

riormente, de forma a habillta-lo a prosseguir por si, etc. Os la 

vradores das vizinhangas, previamente avisados, terao direito de 

assistir e de aprender o raanejo dos instrumentos e de tomar parte 

ativa em todas as operaqoes que forem executadas. 

Essa fazenda, durante a estada do agronomo, ficara con- 

vertida em uma especie de escola pratica de agricultura para todos 

OS que quizerem ver e aprender, sem que o seu proprietario possa 

se opor, 

Terminadas todas as opera^oes aratorlas proprias da esta 

Qao, passara o agronomo a operar em outra fazenda (fora do raio de 

aprendizagem da antecedente) e procedera sempre da mesma forma e 

sucessivamente ate percorrer toda a zona que Ihe foi designada. 

Sera suficiente que cada lavrador, no primeiro ano, ama- 

nhe 2,ii2 hectares (meia quadra) para se habilitar a prosseguir por 

si nos anos seguintes. 

Sao estes os traQOS gerais do piano que se me afigura 

prefer£vel a todos quanto possamos inventar, A pratica o aperfei- 

Qoara e aconselhara as modificaQoes necessarias. 

0 Congresso Estadual que sempre se tem mostrado interes— 

sado pela causa da nossa lavoura, ora votando verba para emigra<;ao 

ja concedendo-lhe outros e importantes fatores, podera, suprimindo 

a verba para colonisaqSo, prestar4 a nossa lavoura este unico bene 

que valera por todos quantos Ihe possa conceder. 

t bom n&o esquecer que um arado, um homem e uma creanqa 

f'azem o serviQO de 20 trabalhadores, o que importa dizer que - ca- 

da um arado que for introduzido no Estado representara 10 colonos- 

colonos que nSo vencerSo salaries, nSo^serSo exigentes e nem consu 

J^idores, serao colonos (^ue so produzirao. 

6 essa a colonizaQSo ^ que preclsa o Maranhao, a m^ 

e a ^ melhores benef£clos Ihe podera trazer. 

Refere o Dr. Lehman que o trabalhador rural prussiano, 

empregando processes aperfeigoados, cultiva 5,5 hectares e que ca- 

da um desses hectares produz 2l6 marcos! 

h5o temos estatfstloa, que no8 po8sa gular e aervlr de 

a qualquer oaloulo aprozlmdo, crelo porem que nao flcarel 

longe da verdade, oalculando, em «ldla, u» hectare por trabalhador 

"""o. Alnda 36 63te hectare produzlsse 2l6 marcos... (261^$232 a 

de lOd.) como na Prussia... noaaa prodU5ao serla talvez du- 

Pla da que temos. 
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6 logico que para produzirmos 11 vezes inais do que produ- 

zlmos atualmente {tanto quanto o operario prussiano) so preclsamos 

utilisar os braQOs que ja possulmos, isto e, decuplar a for^a produ 

tiva dos nossos trabalhadores, metendo-lhes nas maos instrumentos 

aperfeigoados de lavoura. 

A iroigragao cearense, presentemente, so podera ser aconse_ 

lhada pela caridade - o que certamente e dever nosso, tao sagrado 

quanto o que mals o for. 

Esquecem os que a dese jam e aconselharn por outros motlvos, 

que o cearense na aflitlva e miseranda sltuaqao em que se acha e 

antes urn consumidor do que um produtor e que o Maranhao mal produz, 

neste ano, para sua propria subsistencia. A seca que flagela aque- 

le Infeliz Estado nao nos poupou e os nossos sertanejos estao em 

condiqoes pouco diversas das dos que pretendiam socorrer. 6 o que 

nos informa este "Jornal" na parte comerclal da sua ediqao de 28 do 

p.p. 

Parece~me que esta razao e peremptoria e dispensa outras 

que alias nao faltam. t o caso do comandante que nao deu a salva 

por falta de polvora e rauitas outras razoes, 

S. Luiz - Outubro I9OO Agrlcola 
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A LAVOURA DO MARANHAO 

A cultura intensiva 

XIX 

Disse que a idea dos agronomos ambulantes nao era nilnha; 

sua paternidade pertence a Sociedade Naclonal de Agronomia do Rio, 

Ha trea anos propos-se essa sociedade transformar a la- 

voura do Estado do Rio, era seis anos, si me nao engano, mediante 

favores insignificantes relativamente a magnitude do compromiaso 

assumido, 0 piano da Sociedade de Agricultura era o que ja expus 

sucintamente no meu ultimo artigo. Nao o tenho todo de memoria, 

mas nao sera dirfciX obter copia completa desse bem elaborado pia- 

no de reforma agrfcola. 

Nas nossas condiQoes, Julgo-o aceitavel e de facil exe- 

cuQao. Presenteraente considero-o preferfvel a crea^ao de um Ins- 

tituto Agronomico e ao estabelecimento de um carapo de experiencias 

agrlcolas, 0 piano em questao e mais economico, mais pronto, mais 

pratico e mais de acordo com a nossa Indole» 

6 mais economico, porque o Estado so pagara o ordenado 

dos agronomos, correndo todas as despesas - de instrumentos arato- 

rios, de animaes de tra<;5o, salario dos operarios por^conta dos la 

▼radores que quizerem utilizar-se dos serviQOs do agronomo. 

A creaqao de um Institute Agronomico, ou cousa semelhan- 

te, embora aspiraqSo muito mais elevada ede enorme alcance para o 

futuro agrfcola do Estado, esta f6ra do alcance das possibilidades 

economicas do nosso orgamento. file vira mais tarde, quando o Esta 

do estiver convenientemente preparado para o receber. 

Demais, seus efeitos sendo lentos, so muito tarde se fa- 

riam sentir, e n5o prestaria ele o servigo imediato que reclama noj 

sa lavoura. 0 piano, pois, alem de ser economico, e de efeitos mais 

^apidos e prontos. ^ 

Sle taabem mis pratloo porque exeroe pratloamente sua 

na propria fazenda do lavrador, sem o aparato, sem o oortejo 

1e dispendiosos acessirlos e despldo da algarivla propria de todo 

Institute superior de ensino. ^ 

Plnalmente 5 alnda esse piano mais consentaneo oom a 

noaaa indole. 0 lavrador, em ve. de Ir ao Instltuto, ou ao campo 

ds experlSnolas (Irla ele?) para aprender os metodos emprega os • 

para v5r os resultados obtldos e o Instltuto ou o campo de expe- 

'•iSnolas que Ira enslnar-lhe pritlcamente o manejo dos Instrumen- 

tos aratorios. 
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A despesa do lavrador tambem nao sera para temer-se, con- 

quanto tenha ele, no prlraelro ano, de fazer aqulsiqao dos instruraen 

tos aratorios Indispensaveis. 0 gado, necessario para tragao, e 

cousa que possue qualquer lavrador nosso; o numero de trabalhadores 

e dlmlnuto, corao ja virtios e limitando-se ele a comprar os Instriomen 

tos absolutamente imprescindfveis, a despesa total ^esse ensaio nao 

excedera a dois contos de reis, - com essa insignlficante quantia 

lanQara qualquer lavrador os aliceroes da sua rlqueza, da sua Inde- 

pendencia e da prosperldade do Maranhaol 

0 piano pois sugerido pela Sociedade Nacional de Agrlcul- 

tura realiza o ideal para a condl^ao em que nos achamos colocados. 

Reune ele - slrapllcidade, facilidade, barateza e comodldade, requ^ 

sltos apreciaveis era todos os sentidos e de acordo com as Ideas Ja 

expendidas era raais de um dos raeus artigos. 

E intultivo que dos agronoraos contratados, das suas habi- 

litaQoes, do seu criterio, em uma palavra - do seu "savoir faire" 

dependera excluslvaraente o sucesso do ensaio que aconselho. 

Para garantir, quanto poss£vel, o bom resultado desta tentativa, po 

dera o Governo do Estado dirigir-se a Sociedade Nacional de Agricul 

tura e creio que posso afirmar pelo conhecimento que tenho do empe- 

nho com que costuma ela atender a todas as reclamaqoes da lavoura 

do pa£s, que nao sera em vao, ^ 

Seja-me permitido agora urn desabafo que vera a proposito.A 

Sociedade Agrfoola que o i3r. PalMrlo oantanhede e o autor destes 

artigos pretenderam organlzar no ano p.p. e que tSo pouca aten^So 

mereceu da parte de multos e consplcuos lavradores, bons e reals 

servlqos poderla preatar-nos agora. Tinhainos era mente, depols de 

Instalada a sociedade, flli4-la a grande sociedade do Rio e con o 

aux£llo daquela poderosa o ben. organlzada assocla^ao. o Maranhao te 

rla tudo a lucrar. Mas... a lavoura do nosso Estado conslderou dis 

pensaveis os servl^os que um assocla^So, atlva e abnegada, poderla 

Prestar-lhe. corao irgSo dos seus intereoses e guarda vigilante dos 

aeus direitos, - 

nSo mediu essa respeltavel classe o alcanoa de sua desf- 

"U-a e IndlferenQa. prlvando-se do poder irreslstfvel da for^a cole- 

Wva, operando em determlnado sentldo e sempre coi, tenacldade, for- 

prodigiosa e nunca vencida. 

h4 dols anos. o altlvo Estado de Mlnas provou que a uniao 

a for^a. 0 Oongresso minelro havia votado o Imposto territo- 

rial. A lavoura dSsse Estado. reunida em Imponente conven^ao, rm 

=l<lade de Julz de P5ra, resolveu e declarou nao aceltar o imposto 
„ ^ da atitude tao firme e deci- 
i*eferido, E o Governo recuou diant 

dida. 
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Voltando ao assunto. A idea dos agronoinos ambulantes af 

flea consignada. Podera nao ser perfelta, em absoluto, mas nao 

creio que possamos encontrar piano de transforraaqao agricola mais 

simples e economico, que malores vantagens ofereqa e prometa. Si 

for levado a efeito com crlterio e com as indispensaveis cautelas 

e si houver boa vontade da parte dos nossos lavradores, teremos da 

do o primeiro passo para o abandon© dos nossos anacronicos proce^ 

SOS de cultura. Amen. 

S. Luiz - Outubro I9OO Agr£cola 
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A LAVOURA DO MARANHAO 

A Iralgraqao 

(la parte) 

XX 

A colon!sa^ao de urn Pals e probleina coraplexo, e por denials 

compllcado para que possa ser resolvldo sobre a perna - em llgelros 

artlgos de jornallsrao diarlo. Obrlga ele a estudo detido e acurado 

de todas as suas diferentes faces, a rim de evltarem-se excessos, 

quer no sent!do de demasiada expansao, quer no de absoluta restrlQao, 

Encontrar o meio ternio conveniente entre esses dois extrernos e deter 

rninar as condl^oes em que deve ser acelta a colonlzaQao, constituera 

as maiores dificuldades desse problema transcendente, 

Nao pretendia ocupar"*me com esse assunto, limitandO"»me ao 

que acldentalmente sobre ele tenho dlto nos meus artlgos sobre a nos_ 

sa lavoura. 

Discordando porem das dlversas oplnloes emltldas era rela- 

Qao a ImlgraQao cearense, preconlsada por dois ilustres representan- 

tes da opinlao publlca como multo util a nossa lavoura, julgo-me na 

obrigaQao de dizer como penso sobre assiinto de tao grande relevancia, 

tanto mais porque tern ele Intima ligaqSo com o problema agrlcola, do 

qual me tenho longamente ocupado. 

Nao e que me Julgue competente, nem que me suponha habili— 

tado a dizer a ultima palavra sobre assunto que foi discutido com 

proficiencia. Estudarei essa ihtrincada questao simplesmente a sere 

na luz do bom senso, sistema com que me tenho dado sempre bem. Seja- 

rae permitido abrir um parentesis - sou da escola de um sensato escri 

tor que afirmou dever o Miindo mais ao bora senso do que a inteligen- 

°ia. De fato, parece ser assira. A inteligSncia Investiga e apanha 

a. idea, mas nera sempre com discernimento. 

0 bora senso faz o inventario do que colhe a inteligencia 

e procede a escolha, separando o que e bora e convem que seja aprovei 

tado, do que e mau e deve ser desprezado. 

Nao vai nisto alusao a quem quer que seja. 

Antes de mais nada cumpre estabelecer os principios seguin 

tes; 

Nem toda ImlgraQSo constltue colonlsa<jao. 

Nem toda colonlsagSo e convenient?.. 

iTel^Il a ou^ alem de br^ valld2=. aija- 

Udades elevadas gue oontrlbuam BEa o melhoramento, e aperfel 9oamen- 

^ ^ raqa que habita o Pa£s a colonizar. 

Biblioteca Publica Benedito Leite 



-50- 

6 por estes prlncfpios que a colonlzaQao chinesa fol conde- 

nada e nao e hoje acelta era parte alguma, 

Sem remontar multo longe, basta lanqar oc olhos sobre todos 

OS palses da America, diversarnente colonizados, para se notar as pro- 

fundas e palpavels diferenqas, oriundas todas elas das dlversas ra- 

Qas que as colon!zaram. 

Todo aquele que, de qualquer forma, Influe sobre os desti- 

nes de lira povo, ou mesrao de urn pequeno Estado como o Karanhao, nao 

deve, sera madura reflexao, aconselhar esta ou aquela colonizaqao, nera 

tarabem entregar ao acaso a direqao de urn servlQO tao importante e^que 

tera de exercer profunda e dilatada influencia sobre o future deste 

Estado, 

0 colono e urn reprodutor de categoria raulto elevada que, era 

tempo, raals ou menos remoto, tera de Influlr nos sentlraentos, no cara 

ter, nos costumes e nas crenijas do Pais que o abrigou. 

S. Luiz - Kovembro 1900 Agrfcola 
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A LAVOURA DO MARANHAO 

A imigraQao 

(2a parte) 

XX 

0 princlpio de seleQao e as lels q.ue a regem, geralmente 

aceltas e obaervadas, as quals estao subordinados todos os seres 

vivos da natureza, nao podem ser desprezadas quando se trata d© po_ 

voar uma regiao qualquer, Escolhe-se o bora reprodutor para a ra^a 

cavalar, para a bovina, etc, etc. Em relaQao a cada uma das dife- 

rentes ra^as de animals val-se ate o ponto de desenvolver e aper- 

relqoar qualldades especials de acordo com o seu destlno. 

No relno vegetal escollie-se boa semente, porque a semen- 

te e a arvore, e a boa arvore nao pode dar ruins frutos» 

Ora, se nas ragas inferlores se procura reproduzir as 

boas qualldades e melhora-las cada vez raais, suprlmlr ou raodificar 

as ruins, si a boa semente e tudo, corao entregar o povoamento de 

um Pais aos azares da colonizagao descurada? 

Nao sera a raga humana suscetivel de aperfelgoaraento, ou 

nao merecera ela os culdados e desvelos erapregados nas raqas infe- 

rlores? 

Imigraqao! Venhara iraigrantes seja donde fori Era o grlto 

ensurdecedor de S. Paulo, em tempos Idos. Dezenas de rail contos 

foram dispendldos, tanto pelo Governo geral, como pelo Provincial, 

itallanos afluiram aos milhares. ' ki velo, quando menos era espera 

da a baixa do cafe e muitos milhares de italianos, desses que ha- 

viam custado dezenas de mil contos, que haviam exaurido as areas do 

Tesouro e endividado a Prov£ncla, la se foram, levando o que ha- 

viam acumulado durante a sua estadia no Pafs! 

Por esse tempo, jornal serio, em uma serie de artlgos de 

nunciou que a lavoura de S. Paulo tinha compromisso (de^)^ supe- 

J^ior a quatrocentos mil contos ^ rels 11.. • Os paulistas nao nega 

mas afirmaram que tinham com que pagar. Historlas... 

Mais de cento e vinte mil Itallanos enchem a Capital Fe- 

deral, Dessa gente quantos se localizam no Pa£s?.., Nem^bem reu 

ne 0 italiano de 7 a 8 contos de rei^^ e volta para emprega-los em 

sua terra. , , 

se tlve=se»o= estat£=ti.a3 perfeltas. floaria»,os horro- 

rUados dlante da soma colossal que segue anualmente para a Italia, 

Isvada pelos iraigrantes que para ca veem, n5o com o flra de flxar- 

no Pa£s e de fundlr-se na naoionalidade brasileira, mas unioa- 

"•ente com o intuito de ganhar algum dinhelro e regresaar para 

sua terra natal. 
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Essa especie de IralgraQao, so vindo expontanearaente, por- 

que deixa alguin beneficio, mas nao e o que convem. No tempo em que 

pesava ela sobre o tesouro da Naqao, nao compensava os sacriflcios 

feitos, tanto mais porque era ela paga pelo govern© por partldas 

dobradas aos Fioritas e outros, etc. 

Em resume: A colonizaqao que convem, que e util e traz b£ 

nef£cios ao pals que a recebe, e a que vem expontaneamente flxar-se 

e fundlr-se com a populaqao nacional e que, alem de tudo, e dotada 

de qualidades superiores que, cruzando com o Indigena, produz tlpo 

melhor e de ordem mals elevada, 

Encher o Brasil da escorla de godos os paises, ou coloni- 

za-lo com uttiq ra^a inferior, e aumentar trabalho a pol£cia, e apa- 

relhar triste futuro para esta Naqao. 

Fa<jamos apllcacjao de todos os princlpios a colonizaQao de 

que precisa o Maranhao, a ser verdade o que aflrmam de todos os la- 

dosj sendo, porem, materia importante, eu a reservarei para artigo 

especial. 

S. Luiz - Novembro I9OO Agrlcola 
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A LAVOURA DO MARANHAO 

A ImigraQao 

(3®^ parte) 

XXI 

Em vez de meter-se em funduras de colonizaqao, deve o Ma- 

ranh.ao cuidar serlamente e com afinco, do melhor aproveitamento dos 

braqos que temos: cumpre-lhe promover o desenvolvimento da lavoura 

por meio dos seus instrumentos aperfeiqoados de trabalho e facili- 

tar o transporte dos seus produtos; so depois de bem aproveltados 

OS braqos que possulmos, poderemos pensar em aumento do nosso pes- 

soal trabalhador. 

0 governo pois que se empenliar em beneficlar a lavoura, 

tem multo que fazer e nao pode perder tempo e dinlieiro com essa me- 

dida extemporanea. Gonvenqamo-nos de que, enquanto nao estivermos 

convenientemente aparelhados para receber imlgrantes, todos os es- 

forQos, nesse sentldo, serao infrutfferos, os sacrlflclos que fizer 

mos serao embalde. 

claro que me tenho referido a colon!zaQao estrangeira, 

unlca que nos conviria, se estivessemos em condlqoes de recebe-la. 

quanto a colonlzacjao nacional, parece-me que seria iim per 

feito pleonasmo. ^ condlQoes normals, povoar um^Estado com habl- 

tantes tirados de outro Estado, e pretensao que nao se justifica e 

que repugna a todos os sentimentos patrioticos. 

Nao atentam os que pretendem semelhante colonizaQao no pe 

rigo que envolve o egoista "cada um por si" si for Implantado nos 

dlversos Estados que constltuem a UnlSo. Onde Irlamos parar, a que 

ficarla reduzlda a Unlao, si prevalecer doutrlna tao condenavel? So 

mos todos brasllelros e o Interesse de cada um dos^Estados deve me- 

recer-nos a mesma solicitude que o do nosso Maranhao. ^ 

que um fabrlcante ou um lavrador obedecendo as sugestoes 

do Interesse particular, mande vlr, a sua custa, trabalhadores ou 

operarlos de outro E=tado, onde Sl6= abundam oompreende-se e expl^ 

ca-se. Trata ease fabrlcante, ou lavrador, do seu Interesse Ind vl 

dual e Imedlatd, a que Sle subordlna o da coletlvldade, ouja guarda 

nao Ihe esta oonfiada e'nem Ihe prende a aten^ao. 

0 Governador por^m de rnn Estado, que se move em piano su- 

perior a elevado e tem como dever nSo olrounscrever sua aten,ao ex- 

oluslva e egolstlcamente aos negooios partloulares do Es a o que a_ 

■Sinistra. nSo deve proceder como o fabrlcante ou lavrador que fl^- 
■n i J nndpr onde fol colocadoj lan^ar 

Cumpre-lhe, da curaeada do poder, o , -u- v,„o 
cerals da comunnao bra- 

suaa vistas sobre o conjunto dos Interesses gerais _ 
^ TTqtado. cula dlreqao Ihe fol con- 

®ileira e harmonlza-los com os do E 

flada. 
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Os intepesses de cada um dos Estados da Uniao convem que 

sejam harmonicos entre si e sem atritos poss£veis. 6 por esse mo- 

tivo que os irapostos interestaduais sao condenados; asslm tambera 

deve ser a iraigraQao de um para outro Estado que nao for exponta- 

nea e que pesar sobre o erarlo publico, 

Devemos "cirnentar por todos os melos a harmonia e a Con- 

cordia entra os Estados, si dese^Jarmos longa vida a Uniao brasilei 

ra. Acirrar prevenqoes e ciumes existentes entre eles, autorisar 

atos de represalia, sera favorecer e apressar tendencias separati£ 

tas que se notam e que. alguns Estados ja nao ocultam, 

A imigragao de um para outro Estado, repito, so podera 

ser admitida sendo expontanea, ou por motivo de ordera superior. 

Na especie de que se ocuparam os dois distintos orgaos 

da opiniao publica, verifica-se urn desses esforqos de forqa maior: 

Sentimentos e so sentimentos huraanitarios de socorrer e de hospe- 

dar nossos infelizes irmaos cearenses, Razoes de conveniencia e 

de utilidade para o Maranhao nao existem. 

Si devesseraos pensar em colonizagao, si nao nos fosse ela 

vedada pelos motives ja expostos, nao seria o cearense o "colono 

que melhor nos conviria. 

como penso. 

S. Luiz - Novembro I9OO Agrfcola 
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JORNAL DA MANHA 

A LAVOURA DO MARANHAO 

A iraigraQao 

XXII 

Por motive que nao importa saber-se so hoje tlve ocasiao 

de ler o artlgo sob a ep£grafe "Raqas?", firmado por F,F» de Bar- 

ros e estampado no "Federallsta" de 20 do corrente, critlcando as 

preleQoes de Agricola, publicadas neste jornal e relativas a Imi- 

graqao. 

Para corresponder dignamente a galhardia de J.J. Barros, 

o abaixo assinado faz suas as Ideas enuhcladas por Agrfcola, e as- 

sume a responsabilidade de todos os artlgos publicados no "Jornal 

da Manha" sob aquele pseudonimo. 

Isto posto, procuraria acalmar as Iras do articulista do 

"Federallsta" Tantaene anlmls coelertibus Irae". 

Nem sei como deva responder a agressao tao ex-abrupto e 

extemporanea. 

No artlgo publicado no na 121 deste jornal, encontrara o 

Impaciente crltico calmante ao seu'amor patrio, melindrado por slm 

pies equfvoco da sua parte. 

"E claro que me tenho referido a colonizagao estrangelra, 

etc, ^uanto a nacional, parece^me que seria um perfeito pleonasmo. 

Em condi(joes normals, povoar um Estado com habltantes tlrados de 

outro Estado, e pretensao que nao se justifica e que repugna a no£ 

sos sentlmentos patrlotlcos. 

Nao atentam os que pretendem semelhante colonlza<;ao no 

Perlgo que envolve a teoria egoista do - cada lim por si - si for 

Implantada nos diversos Estados da Uniao. Onde iremos parar, a 

que ficara reduzida a Uniao se prevalecer doutrina tao condenavel? 

Somos todos brasileiros e o interesse de cada um dos Estados deve 

nierecer-nos a mesma solicitude etc. etc. 

Esta tirada le-se no meu referido artigo, que ja estava 

escrito, mas que fol publicado posteriormente ao do Snr, Barros. 

HSo se suponha que cantei a pallnodia, nem que seja amen^ 1^- 

fable. A reda^ao do "Jornal" pode dar testemunho de que este artl- 

60 estava era seu poder antes do dla 20, 

Lastlmo que a sofreguldSo do Snr. de Barros era defender 

» altlvez, o brio e a honorabllldade do oearense, esse povo olas- 

sloo da liberdade - que nSo foram de modo algu™ ofendldos - nao 

Ihe oonsentisse ler o raeu ultimo artlgo e o arrastasse a injustl^a 

que cometeu. 
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Em relaqao a colonizagao naclonal, coloquel~me a cavaleiro 

de interesses mesqulnhos - esqueci-rne de que era maranhense para so 

lernbrar-me de que era braslleiroj tive porera a infellcidade de nao 

ser lido para poder o Snr. de Barros julgar-me com mais crlterio, 

Ja ve o jovem articulista que o "bom sense" e faculdade 

inestimavel, que nao pode ser dispensada em caso algum, Tenha pa- 

ciencia, releia todos os meus artigos sobre Imigragao e fara inteira 

justiqa aos meus sentimentos natlvistas. 

0 que nao compreendo, e condeno e que se colonize o Brasll 

com braslleiros, pesando essa exdruxula colonizagao sobre os cofres 

publicos, Ir em auxlllo a algun Estado flagelado por qualquer cala- 

mldade e coisa raulto diversa. No primeiro caso e o interesse egoista 

que domina; no segundo e o dever que obriga. 

Desculpe o Snr. de Barros mais esta preleqao. 

Minha infelicidade e tanto mais para se lastimar, quando 

noto que a J.J, de Barros passou despercebido o historico da tenta- 

tiva de colonizagao cearense, feita pelo notavel agricultor, o Snr. 

Coronel Souza, no seu Engenho Tijuca. Chamo sua suscetfvel atenQao 

para essa circunstanclada exposigao publlcada no jornal "Pacotilha". 

As inslnuaqoes, os remoques pouco cortezes do aludldo art^ 

go, deixo-os no mesmo lugar. Que cada um de o que tern, esta no seu 

direlto, mas direlto que Ihe nao asslste e forqar o doado a receber 

o presente "Invito non datur beneficium" e princlpio de direito. 

Desculpe o "Jornal" estar a repisar o que Ja eu havia dito; 

fui a isso forgado. 

S. Luiz, 22 de novembro I9OO 
J,F. de Viveiros 
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A lAVOURA DO MARANHAO 

AO Dr. J.J. Marques 

(la parte) 

• XXIII 

"Viandante, si quizeres chegar ao termo de tua Jornada, 

nao te detenhas a colher as flores que encontrares a borda do teu 

camlnho." 

Foi o que fiz e slrva este judicioso proverblo para ex- 

plicar o silencio que tenho guardado era relaQao ao que, sobre a 

lavoura do Maranhao, se tern dito liltimaraente. 

Agora, quando terrainel a serie de artlgos que entendi (te 

ver publicar, aconselhando, corao necessidade inadiavel, a trans- 

forrnaQao dos processes rotineiros, excluslvamente adotados ©ntre 

nos (era que pese ao Snr, Coronel Souza) respigarei na seara a~ 

Ihela, a flra de explicar e defender as Ideias que tenho emltido, 

Nao sustentarei discussoes acerriraas com quera quer que 

porque, quando nao descainbera elas para o , terreno odioso, ter 

minara serapre ficando cada contender cora a sua opiniao. Critica 

ligeira, explicaQoes sucintas, e quanto basta. Kxpendi. rainlias 

Idelas era llnguagera clara e ao alcance de todosj aquoles, para 

queni escrevi " poderao julgar do acerto ou da falsidade de ralnhas 

opinioes e confrontando-as cora os de outros, escolher a que o seu 

criterio Ihes ditar. 

Slraplesraente raagistrals os artigos do Dr. J.J. Marques. 

E caso para congratular-rae cora o Maranhao por haver agitado, en- 

tre nos, a questSo agricola. Flcarara todos sabendo que possuiraos 

urn Agronorao distinto, fato que raulta gente ignorava, profisslonal 

^ue sabe o que diz e corao dlz. Q,uando raais nada haja conseguido, 

dou-rae por bera pago por haver desfelto o veu era que o envoivia a 

sua raodestia e ocultava o seu real raereclraento. 

Concordando era geral com suas ideias, perraita-me o Dr. 

Marques que retifique algumas das suas proposiQoes que soarara mal 

aos raeus ouvidos, Retificar e urn modo de falar, pois nSo tenho a 

estulta pretensao de contestar verdades cientlficas. Proponho 

simplesraente adelgagar as cores do quadro pavoroso que, cora raao 

de mestre, pintou o distinto agronorao, para nos dar ideia dos com 

Plicados, diflceis e dispendiosos processes da cultura intensiva. 

Si nSo estreitassera tanto o carainho que conduz ao ceu, 

Si nSo o pintassera tSo escabroso e de dificil acesso, certaraente 
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que raalor seria o numero dos candidates a bemaventurariQa. Mitiha 
p mm# 

esperan^a e a de outros velho pecadores, e que a salva^ao nao e 

tao dlf£cil como a dlzem. 

Foi justamente o que aconteceu com o arado, 0 Dr. Mar- 

ques colocou-se era piano multo elevado, nao quiz descer ao nivel 

dos conhecimentos do seu auditorio, falou como mestre e para mes_ 

tres, de sorte que nao fol por todos compreendido. As dificul- 

dades e escabrosidades descritas pelo jovem agronorao, nao anima- 

rao lavrador algum a enfrentar siquer esse espahtalho ou bicho de 

sete cabeqas, verdadeira hidra de Lerna, em uraa terra, onde nao 

ha um so "Hercules" para semente, 

Cavalheiro inteligente e bem preparado, disse-me: "Fo^ 

se eu lavrador e pretendesse adotar o arado, o artigo do Dr. Mar 

ques me demoveria desse proposito." 

^5 como pens.ara todos os que o leram. 

S. Luiz - 23-11-1900 Agrfcola 
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A LAVOURA DO MARANHAO 

Ao Dr. J.J, Marques 

(2a parte) 

>XCV 

Pelo contrario, o que convem, o que e necessario, e faci- 

litar o acesso ao arado, e po-lo ao alcance de todas as Inteligen- 

clas, prlncipalmente das mediocrldades, e de todas as bolsas. Prin- 

ciple querem as coisas; venha ja o arado, que e colsa simples, fa- 

cil e barata - tudo mais vlra depols e a seu tempo. 

Varaos por partes, dlscutamos com calma, e acredito que a- 

cabaremos por nos entender; nossa divergencia conslste apenas no 

modus faclendl. 

Antes porem de entrar na analise do que convem que se fa- 

qa sem demora, sem hesltaQao e sera desfalecimentos, em relaQao ao 

nosso metodo de cultura, releve-rae o Dr. Marques que responda a alu 

sao direta que fes a um dos meus autigos relatives ao Engenho Cen- 

tral, 

"Dizer que a salvaqao do Central depende da transformaqao 

da sua lavoura e repetir o que todos sabem, sem adiantar em nada 

nossos conhecimentos, nem modlficar a situa^ao desse estabelecimen- 

to." 

Sao palavras do Dr. Marques, 

0 meu Jovera amlgo esta enganado. Bern poucos sabem que a 

salvagao do S. Pedro depende da salva^ao da sua lavoura. 0 que Ihe 

parece provado, certo, evldente, e ainda duvidoso para uns e contes 

tado por outrosi Saiba mais que ha entre nos homens barbados e que 

sabem ler que duvidam dos beneficos resultados do arado e contestam 

sua exequibilidade e adaptagao entre nos!! Parecendo ser. uma bana- 

lidade o que eu dlsse era relagao ao S. Pedro, nSo o e, e para afir 

Diar-se publicamente essa verdade, torna-se indispensavel alguma co- 

ragera. Nao repeti, pois, o que todos sabem, pelo contrario ha ne- 

cessldade Imperiosa de salientar essa verdade banal e de inout£-la 

a malho no anlmo de raulta gente, a prlnolplar pelos donos e Interes 

sados do S. Pedro, 

Q^xie a salvagao do Central depende da trans forma (jao do seu 

metodo de cultura, e de fato uma verdade sedi9a, ao alcance da mais 

acanhada compreensao agrlcola; entretanto, ainda ninguem cogitou 

seria e eficazmente de promove-la. Ha rauitos anos que foi montado 

o Engenho Central, e desde sua fundaqao que luta ele com dificulda- 

dessempre renovadas e crescentes, porem nunca superadas, Por muito 

tempo vegetou ele - perfeita parasita - da seiva que exauria aos 
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mlserandos fornecedores de cana, e depois de have-los exgotado, e 

devorada ate a medula, passou a viver a custa da Companhla de Ex- 

ploraqao Agr£colas, que teve a mesma sorte dos antigos fornecedo- 

res, Nao encontrando mais a quein devorar, devora-se hoje a si mes 

mo, e asslm contlnuara ate calr de vez de InanlQao. 

Durante esse longo per£odo nunca fez ele uma tentativa 

seria, digna dessenorae, Todos os anos - palavras, palavras e 

mals palavras; de positivo... so o machado e o facho, Havera no 

S. Pedro mals alguma colsa de real e de positivo a nao serera es- 

ses dois Instruraentos de destruiqao? 

Quera me respondera? 

S* Luiz - 2i|.-ll-1900 Agrfcola 
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A LAVOURA DO MARANHAO 

AO Dr. J,J, Marques 

(3- parte) 

XXV 

No meu artlgo antecedente provei ao Dr. J, Marques que 

nem todos pensam acordemente era relacjao ao Central IS. Pedro. A 

transformaQao do seu rnetodo de cultura tambem nao e o unico e 

nem o meu principal objetivo. 

Tern easa iinportante fabrica estado serapre entregue aos 

cuidados intellgentes de Gerentes corapetentes, e de honradas Di- 

re torias e se nunca deu ela resultado, nao e a ralm que compete 

toraar-lhes contas. 

Verdade e que as Uslnas de Pernambuco, comprando canas 

por 20f a tonelada e afrontando dlreltos protetores que vedam a 

entrada de seu assucar no nosso mercado, vem competlr vantajosa- 

mente com os produtos do S. Pedro, e alnda asslm delxajn lucros 

fabulosos aos seus proprletarlos, segundo InformaQoes do Dr. Jo- 

se Domlngues, Importante cultlvador de cana daquele Estado. 

Tambem nao e menos certo que as assemblelas Gerals, que 

anualmente se reunem para ouvlr a exposlQao dos seus dlgnos pre- 

postos, dao-se por satlsfeltas com as expllcaQoes fornecldas, e 

nao devemos, nos outros, ser mals exlgentes do que os Interessa- 

dos dlretos. 

SI tome! o S. Pedro por ponto de partlda, si nele con- 

cretlsel toda a lavoura do Estado, fol corao uma homenagem devlda 

sua proemlnencla entre os bangues que possulmos -• e ele unos e 

iiao tem pares no Marannap. 

Meu Intulto, Inlclando esta dlscussao, para a qual con 

vldel todas as sumldades da lavoura, e mals elevado e patrlotlco, 

como ja tlve ocaslao de dlzer. 

Meu principal, senao unlco empeniio, e patentear a Ina- 

nldade e Impotencla da rotlna agrlcola dlante do progress© da la 

voura de outros Estados, que ameagam Invadlr o nosso mercado e 

que alnda dele nao se apossaram por causa de Impostos Injustlfl- 

cavels, que Ihes embargam os passos. 

0 que pretendo e banlr do Maranhao a rotlna, cujo rel- 

nado absoluto e pernlcloso por demals tem durado, alnda pro- 

var que os moldes rotlnelros nao comportam o trabalho llvre e 

que e urgente adaptar^os modernos e clentiflcos processes de cul 

tura aos elementos de trabalho, que nos restam. 
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Nao presume haver cdnseguldo o meu desideratum em vista 

do sllencio, que se tern feito era torno desta momentosa e vital 

questao. Ha quem entenda que - semente, langada na terra, cedo 

ou tarde germinara - si a terra for boa... digo eu. 

0 Dr. Jose Marques era vez de corrigir as faltas por mim 

coraetidas, de suprir as minhas lacunas, de corapletar o meu infor- 

rae trabalho, veio, com a sua palavra autorisada, langar o desani- 

lao em todos os cora^oes, langar por terra o ediflcio que eu, com 

penoso trabalho, supunha haver podido construir. 

Valham-me as onze mil Virgens; mas.«, dispenso o auxl- 

lio das santas. Bastara-me o manes de todos os que, ha dezenas de 

seculos tem, com proveito, empunhado a rabiqa do aradoj venham e~ 

les para atestar que para arar a terra nao ha necessidade de sa 

ber-se muita coisa, e que durante centenaa de anos foi a terra re 

volvida e sulcada pelo arado, sem a vastidao dos conhecimentos e- 

xigidos pelo Dr. J. Marques. 

"Ha seis mil anos, nas margens do Nilo, o homem que a£ 

vivia, conhecia e empregava instrumentos aratorios, e produzia 

tres ou cinco vezes mais do que o lavrador brasileiro, cujos ins- 

trumentos ainda nao passaram alem das primitivas e prehistoricas 

foice Q enchada." (^uem isto diz e um colega do Dr. Marques, for- 

aada era agronoraia pela escola de Montpelier, e eu acrescetarei: o 

povo que ha seis mil anos ja empregava o arado, certamente que 

ainda nao conhecia a existencia do ferro, e seus arados erara ne- 

cessarianente informes aparelhos de pau. 

Si para salvar o S. Pedro de inevitavel ruina ha neces- 

sidade da enorme feagagera cientifica que vislumbramos no magistral 

artigo do Dr. J. Marques, para iniciar a cultura aratoria era Mara 

iihao bastam - vontade, perseveranqa e conhecimentos vulgares de 

agricultura. Princlpio querem as coisas, meu jovem amigo - o pri 

ineiro passo e tudo. 

Muito nos temos ja ocupado com o S. Pedro, sem que es- 

saa palavras tenham despertado os ecos daquele magestoso raoraento. 

Aband6nemo"*lo a sua triste sorte, raeu Dr. Quera Ihe hau 

I'iu a seiva improficuaraeiite que Ihe cante o memento no dia fatal, 

Tenteiuos salvar a lavoura do Maranhao, meu amigo, e pa- 

essa Jornada nao ha necessidade de muita bagagem. Nao ha edi- 

^^cio que se construa de cima para baixo, nem ciencia que se apr® 

do fim para o princ£plo« 

^uem pretender inverter a ordem natural das coisas, nao 

conseguira fazer-se entender, e passara por insensato. 

Convengamos primeiro a este bom povo da necessidade de 

abandonar o machado e o facho, que devera ser substituidos pelo a- 

^ado. 
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Conhecldo e dadotado que seja o arado, enslnemos-lhe a 

preparar e a aplicar os estrurnes e assim sucessivarnente. 

No vale do Paraopeba fol o Coronal Carrao o primelro a 

empunhar, ele proprlo, a rabl(ja do arado, Quem o via entregue a 

esse penoso trabalho, supunha-o louco; dois anos, porem, nao e- 

ram passados e o numero de loucos subia a 106j 

corao ja disse: princlpio querera as coisas, Apllqueraos 

a agricultura o raesnio processo das escolas modelos e em poucos a- 

nos flcarernos satisfeitos corn a nossa obra^ corno ficou Deus no 

sexto dia depois de terminada a cria^ao do Mundo. DescanQarernos 

entao, 

6 esse o papel que esta reservado ao Dr. Marques. Seja 

o inlciador do sistema aratorio no Maranhao; seja o restaurador da 

nossa arruinada lavoura e o seu nome vlvera eternamente no cora- 

qao de todos os raaranhenses, 
« 

6 o bera que Ihe deseja o seu velho amigo 

S. Lulz 27-11-1900 Agrfcola 

BlUiotoca Publica Benedito Leite 



-61+- 

A LAVOORA DO MARANHAO 

CONCLUSAO t 

(18. parte) 

XXYI 

Antes de lan^ar o ponto final, devo ainda explicar qual o 

raeu intuito articulando graves censuras a uraa classe inteira, res- 

peltavel alias por raultos titulos, e credora de nossa adralraqao e 

respeito pela sua infatigavel perseveranqa, inexgotavel paciencia, 

nunca desanlmada, lutando, sernpre heroica, poreni esterllmente, por 

uma causa, ha muito tempo condenada, 

Qrlticando, verberando mesmo com alguma aspereza a lavou 

ra do Maranhao; acentuando mlnhas acusaQoes ao Engenho Central de 

S. Pedro, como arauto e principal representante da grande lavoura, 

sabia eu que, mal interpretados meus intultos, expor-me-xa ao desa- 

grado de uns, a raalevolencia de outros e a crltica de muitos, e 

que Improffcuos seriara meus esforgos era prol da agricultura do Esta 

do. 

Lavrador durante muitos anos, sinto-me preso por laqos de 

afeto, que me ligam a essa nobre e liberal profissao, senao a unica, 

uma das poucas, que melhor se coadunam com a dignidade do homem; 

proporciona-lhe felicidade sem jatja, e altiva independencia, oriun- 

da de arduo trabalho e de heroicos sacrlffcios, 

0 campo de agSo do agricultor e a terra,^que, como disse 

algures, nSo se insurge, - palpita de gozo quando sente o arado sul 

cando-a, e nos seios espasmos de fecundaqao, sob os calidos beijos 

do sol, esse grande fecundador do Mundo; na frase de Flamarion, des_ 

falece e" deixa tornar a cornucopia que traz nos seios. 

Suas armas s5o inocuas - emblemas de paz, de ordem e de 

Concordia - alavancas da prosperidade das naqSes^- so produzem o 

bem, o mal Ihes e desconhecido. Seus triunfos sao incruentos - con 

quistas pacificas do progresso, espalham-se pelo mundo, em benefl- 

cio da humanidade. sSbre a campa do lavrador pode-se, parafrasean- 

do as ultimas e bellssimas palavras de Pericles, gravar a seguinte 

inscriqao: ^ j no. 

"Nunca fiz derramar uma lagrima, nunca cobri de u o a 

ninguem," ^ ^ ~ 

As=lm, amlgo da lavoura, lavrador eu mesmo, de oora^ao, 

nSo podia ser pretensSo mlnha magoar e deprlmlr esaa respeltavel 
1 Ja haver pertencido na quadra mais xeliz 
classe, a que me desvaneQO de na 

minha existencia. ^ » c* 

Mas... "Le pass4 me tourinente, et Je orains avenlr. SI 

nio aoube cumprlr meu dever, slrva eu feoje ao menos para dar gr - 

to de n .,.e .retendl fol sin^lesmente cu»prlr urn dever of- 
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vlco - nem gratldao amblciono, 

Catilina bate as portas de Rotna. 

A pobreza... nao - Ja somos pobres - e a indigencia que 

se avizinha, e que brevemente batera as portas do Maranhao. 

Crelam-me, Digam de mini o que qulzereni, condenem o. meu passado, 

censurem o meu presente, vao ate onde Ihes aprouverj so Ihes da- 

re! a celebre resposta de Temistocles: Batam, porem atendam-me. 

Ahl Pudesse eu, ao transpor os hurabrals da eternldade, 

cuja pavorosa escuridao ja divulgo, levar a certeza de haver a la 

voura do Maranhao sacudido o torpor que Ihe empece os raovimentos, 

Confesso, porem, rainha fraqueza e incompetencia; negou-me a natu- 

reza eloquenola persuasiva para Incutir nos espiritos o entusias- 

mo, nos coi?aQoes a fe, em ambos o querer, essa trindade fecunda a 

qual a humanidade muito deve. Si com o meu grito de alarma nao 

prestei um serviqo, cumpri ao monos o meu dever (oxala que todos 

fizessem o mesmo...) e e Isto que me basta para conciliar-me com 

minha conciencia. 

Antes de terminar, farei ainda um ultimo apelo, nao aos 

pequenos lavradores, homens bons, probos e pacientes, aos quais, 

se nao falta vontade, falecera certamente os melos; e a grande la- 

voura a que pode e deve querer, porque e ela quem tern, no futuro, 

de responder pelos erros do presente; e o seu patriotismo que in- 

voco, e para o seu proprlo interesse que apelo em nome da terra 

que todos extremecemos. 

0 machado e o facho nao mais devem continuar com sua 

a^ao devastadora. Ou o arado com todos os seus corolarios, ou a 

miseria com todos os seus horroresi Os termos deste dilema sao 

positivos - nao ha fuglr a uma de suas pontas. 

Concluirei bradando a lavoura do Maranhao, com o subli- 

me cantor do Paraiso Perdidoi 

Awakel arisel or be for ever fallen!... 

Despertail levantai-vosl eu ficai decaidos para sempre!! 

S. Luiz - Noverabro I9OO Agrlcola 
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A LAVOURA DO MARANHAO 

GONCLUSAO 

(2a parte) 

XXVII 

Terminada a tarefa que me Impus, e que, como ja disss, jul 

guel ser raeu dever, na prevlsao da crise tremenda que se avlzlnha, a 

qual, era future mais proximo do que raultos supoem, pesara cruelraente, 

tanto sobre a lavoura, como sobre o comercio e o tesouro do Estado, 

cumpre-me alnda, em nome desses mesmos interesses, que advoguei, a- 

gradecer a'gentlleza do "Jornal da Manha" que fidalgamente franqueou 

suas colunas a todos os que qulzessem corresponder ao raeu apelo. 

Rare nantes Ingurglte vasto - doisl - nera mais ura! so dois, 

alias dlstintos maranhenses acudlram a contre coeur ao brado angus- 

tioso, que a bera da nossa lavoura agonisante, soltei do alto das co- 

lunas deste Jornal, brado que Infelizmente nao foi ouvido e nera si- 

quer despertou os ecos das magestosas matas das nossas Tazendas. 

Sim, a lavoura contemplou, impassfvel, o quadro lugubre da 

sua desoladora condiQao; leu, bocejando, o vaticlnio pavoroso do fu- 

turo que a aguarda, si nao abandonar o seu anti-diluviano metodo de 

cultura. Nao importa; sua indiferenqa nao me surpreendeu - e ela 

proverbial ~ mas nem por isso, ou mesrao por isso, insistirei raenos, 

sempre que encontrar ocasiao azada. 

Antes, porem, de despedir-me do publico,^nao me consente o 

interes se dessa mesma lavoura, erabora inerte e apatica, que deixe 

mais uraa vez de chamar a atenqao dos que, deveras, se interesssin pe- 

lo future deste Estado, para a soIuqSo aconselhada pela "Sociedade 

Nacional de Agricultura" atinente a transformaqSo rapida, segura e 

economica de nosso vergonhoso, sinao indecente, sistema de cultura. 

^ dos agronomos itinerantes pode ser considerada um 

novo eureka - uma inspiraqSo genial. Reune ela em si o que ha de 

mais pratico, simples e barato, tanto para o Estado como para a la- 

voura, e acorde com a sua proverbial desldia. 

Todos OS que leram a noticia, transcrita liltimamente por 

um dos nossos jornais, aplaudiram certamente a resoluqSo enlrgica do 

Dr. Pedro Afonso, levando, por intermedio dos seus auxiliares, a va- 

cinagao a todas as casas particulares de determinado bairro do Rio 

de Janeiro, forgando, por esse meio, a populagSo rebelde e desidiosa, 
/ nr. nroorio lar, a linfa preservativa 

ameaqada da variola, a receber, no proprio xax, « 

da terrlvel peste. ^ ^ . 

Prooedamos da mesma forma em rela5ao a nossa Impasslvel e 

descuidosa lavoura. 
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Levemos as suas Pazendas os modernos processes de cultura, 

forcemo-las a adotar os novos instruraentos de trabalho. Sera uma e£ 

pecie de vaclnagao tao eflcaz, e qul^a raals infal£vel do que aquela 

outra, e que a llbertara da pobreza que a aflige, e a preservara da 

rniseria que a aineaga, 

Todo aquele que se der ao trabalho de refletir cinco mlnu- 

tos sobre este assimto, se convencera de que e esse o unico raeio ef^ 

caz e proveitoso de que podera lanqar mao o govern© do Estado para 

transformar a nossa lavoura. 

0 jornallsmo, nos tempos hodiernos, e uraa for^a irresistl- 

vel e das inais poderosas alavancas da civilizagao, quando o Jornali^ 

rao tem compreensao nltida da alta mlssao que desempenha, e do sacer- 

docio nobre e augusto que exerce na sociedade. 

Pois bem; as ilustres redatjoes dos nossos jornals, daque- 

les que se ocupam com o bem geral, e se interessam pela prosperidade 

do Maranhao, entrego essa lurainosa ideia. 

Para bem compreend$"la, aquilatar qual a soma de benefi- 

cios que encerra em seu bojo, e defende-la com vantagera, nao ha ne- 

cessidade de conhecimentos agronomicos, 0 piano traQado pela beneme_ 

rita Sociedade Naclonal de Agricultura e modestfsslmo, de facllima 

execuQao e seus resultados sao tao obvios e infalfvels, que bastara 

estuda*"los com aten^ao, para que qualquer pessoa inteligente admire 

sua encantadora slmpllcldade e se convenQa da excelencia do seu meca 

nlsmo, Tambem nao e menos evidente o impulso que esse si sterna de 

propaganda do arado e de enslno pratico imprimira a nossa lavoura, 

impulso que refletira benefica e poderosamente sobre as rendas publ^ 

cas e o futuro agr£cola do Estado. 

E este o bouquet da serie de artigos que o meu entranhavel 

amor a esta terra me levou a publicar, afrontando, replto, a indife— 

renga de uns e a cr£tica malevola e soez de outros, Adote-o a ilus- 

trada imprensa maranhense, encarregue~se da sua propaganda com a te- 

J^acidade e perseveranqa de que sao credoras as boas causas e mais 

tarde a lavoura e todos nos bendiremos dos seus esforqos patrioticos. 

J^ara fazer-se o bem ha sempre o tempo; para advogar uma causa utll, 

nunca falta espaqo no jornal que compreende a sua nobilfssima funqao. 

Basta. Reltero ao »»Jornal" meus cordials agradecimentos 

pela distingao com que sempre acolheu meus pobres e despretenciosos 

artigos. 

S. Luiz - Novembro 1900 Agr£cola 
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Dlarlo do Maranhao - de 1902 ia2 8614.6 

A conferSncia assucareira 

Muito se tem preocupado a Sociedade Nacional de Agricultura 

com a crise assucareira que, entre nos, ameaqa de morte essa Importan 

te industria. 

Promove a beneinerlta Sociedade uina Conferencia assucareira 

que se reunira na Bahia em dia do corrente mes e para nela se fa^erem 

representar, forara convidados todos os Estados, Associaqoes Coraer- 

ciais e Munic£pios da Uniao. 

Dlgnos de louvor sao os intultos e os esforgos dessa digna 

Sociedade, promovendo a reuniao de todos os interessados na esperariQa 

de que da dlscussao travada entre homens que aliara a pratica dos nego^ 

clos a corapetencla profIssional, surja a luz que deve lluminar a in- 

dustria assucareira e indicar-lhe o caminho que Ihe cumpre seguir, En 

tretanto sou for^ado a confessar que nao conflo muito nos resultados 

praticos desses Congresses, principalmente entre nos, descendentes da 

raga latina. Ordinarlamente dominados pela exuberancia de conheclmen 

tos, arrastados pela torrente irapetuosa de eloquencla, entregam-se os 

congressistas a devaneios, a arroubos de ImaginaQao, descabldos em 

discussoes desta ordem, sacrlficando-lhes o lado pratico, pela Ventu- 

ra o mals Importante da questao. Das multas e luminosas conclusoes a 

que chegou o ilustrado e muito competente Congresso Agrfcola, que se 

reunlu no ano passado na Capital Federal, por Iniclatlva da mesma so- 

ciedade, conclusoes que, com franqueza o digo, me entusiasmarara pela 

vastidao dos horlzontes que desvendavam, nao me consta que uma so te- 

nha mudado a condiqao da rlsonha e ausplclosa promessa que todas ti- 

nham, pela seria e fecunda realldade, que era para desejar. 

Embora descrente, mas como brasileiro e agricultor, faijo ar 

dentes votos para que a conferencia assucareira, patrioticamente 1ns- 

Pirada, consiga resultados beneficos e salutares, que retemperera a 

Periclitante lavoura de cana do Brasll. 

0 momento e cr£tlco, nSo ha duvldar, e lmp5em-se a todos os 
n. a. o ociqlm o entcudeu a benemerita Sociedade que deverara amam esta terra e assim o euucwvAoui 

Nacional de Agricultura. 

Uma das lels de Solon obrlgava sob pena de morte, todo o ol 

dadao ateniense a pronunolar-se pro ou contra nas^ooasloes de^oorao^ao 

Publioa; hoje e o deyer ofvlco que ImpSe ao oidadao a obrlga^ao de ma 

Mfestar sua oplnlSo nas questSes de Interesse geral do Estado. 
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Obedecendo a este preceito, dlrei o que penso sobre essa 

magna questaoj mas receio que a muita gente desagrade o meu modo 

de encarar esse dlflcil problema. Sirva a pureza das minhas inten 

goes para mltlgar a aspereza de linguagera, e suavlzar o amargo dos 

meus conceltos. A chaga da lavoura de cana e cancerosa, e, para 

esta especie de ulceras, so ferro era braza. 

Em ralnha humilde opinlao nao e multo diffcll a soluQao 

do problema, que a Conferencia assucareira se propoe resolver, vi£ 

to como ele nao se afasta e nera jamais poderla subtrair-se aos 

prlncl.plOS gerals a que obedece todo e qualquer genero de produ^ao, 

que consiste em "produzlr-se multo bom e barato, para se poder ven 

der a bom mercado." 

Para neutrallzar esta lei universal, tao real e verdade^ 

ra como a atraQao dos corpos, Inventaram os Yankees os formldavels 

trusts que acabarao dando razao ao soclallsmo. Delxemos porera os 

trusts, com a sua for^a Irreslstfvel e esmagadora e o terreno dos 

principles e passemos ao dominlo dos fatos, sempre mals Instrutl- 

vos, 

LI ha meses no "Jornal do Comer do" do Rio que nas Ilhas 

de Hawal (Arqulpelago de Sandwich) na Polynesia, os fabrlcantes ex 

tralam 20 toneladas de assucar de um hectare de canaU Ora, como 

e sabldo, a media da produQao de um hectare varla de 60 a 80 tone- 

ladas de cana. Admltamos que sejam sempre 80 ou mesmo 100 e ainda 

asslm a porcentagem do assucar sobre o peso da cana sera de 20 a 

25^, Com esta fabulosa porcentagem nao havera preqo de assucar, 

por {nflmo que seja, que nao recompense fartamente cultlvador e 

fabrlcante! 

Extralndo-se porem, apenas 6,5^ que e a media entre nos, 

do rendimento da cana era assucar, nao havera favores aduaneiros, 

reduQ^o de tabelas de frete e tudo mals quanto se possa Inventar 

que tenha o poder de operar o milagre de revlgorar a lavoura de ca 

na, nas condi^Ses atuals dessa Industrla. So preqos anorraals, de 

vidos a causas ocasionals, sempre indlcatlvas de escassez de ^ co- 

Iheita, como agora, conseguem momentaneamente emprestar llusorias 

esperan<5as ao lavrador de cana. 

C^uando raelhora a cotagao do assucar e porque a safra fol 

ma e o lavrador de cana perdeu, pouco colheu; si anlmado pelos pre 

qos faz um esforqo e planta muita cana, a£ vera a balxa determlnada 

pela abundancia e fogem suas faguelras esperan^as como revoadas de 

timldas pombas ao grito estrldulo do mllhafre. Os gastos da produ 

?5o e as despezas de c/v excedem a cotagao normal do assucar atual 

mente. ± fato incontestavel que conhece e cujos efeitos sente to- 

da a lavoura de cana. t essa a tunica de Nesus que a atormenta e 

desanlma senao a asflxla e nao havera Congresso, por mals llustrado 

e bem intencionado que seja, que a llvre desse suplicio com medi- 
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das anodlnas. 

Em vista do que fica exposto, quaisquer outros meios, ein- 

pregados com o intulto de restaurar nossa lavoura de cana, serao in 

suficientes e ineficazes e nao insuflarao na industria assucareira 

eleraentos de vida que Ihe permitam caminhar com passes firmes e sera 

muletas. A soluqao, pois, do problema, objeto das investigaQoes da 

Conferoncia assucai^eira consiste prlncipalraente no inteligent® cul- 

tlvo da cana e na perfeiqao dos aparelhos extrativos do assucar. Po 

ra deste piano que, parecendo acanhado e Incorapleto, e vasto e in- 

falivel, tudo quanto for tentado nao passara de raedidas auxlHares 

e beneflcas, embora, mas que radlcalmente nao resolverao a questao, 

Nao contesto o enorme valor da redugao quando nao possam 

ser suprimidos todos os Impostos que pesam sobre o assucar, da bara 

teza dos transportes, da criaQao de Bancos regionais, da organiza- 

(jao de sindicatos agricolas, da ado^ao de premios e de outros expe- 

dientes que poderao ser sugeridos pela Conferencia assucareira, 

Creio mesmo que todas essas inedidas contribuiriam para 

melhorar provisoriamente a precarla condiQao da industria assucarei- 

ra; mas nao e o bastante e nem o que de rnelhor convem Tazer-se para 

radicalmente curar o mal cronico da lavoura de cana. Seria urn alf- 

vio, certamente, mas nao Ihe robusteceria o organismo, nem extirpa~ 

ria o mal pela raiz. A raorfina tambem alivia o enfermo, amortecen- 

do a dor, que o atormenta, mas nao cura o orgao doente, o qual, el^ 

minando o efeito do analgesico, continuara a sofrer. 

Demais, sejamos francos, e digamos a verdade nua e crua, 

em que pese aos nossos brios, Mais de uma vez, e por diversas for- 

rnas, tem os poderes publicos vindo em auxilio da lavoura e da indu^ 

tria nacionais e nao raro tambem tem esses favores servido para al^ 

mentar, sinSo acoroQoar a nossa desfdia, quando nao se prestam para 

cousas ainda piores. 

Poderia encher muitas tiras de papel, repetindo o que to- 

dos sabem com o intuito de demonstrar a verdade, que ousei procla- 

mar; limitar-me-ei, porem, a referir um fato, que li ha muitos anos 

e que tem aplicaqao ao nosso caso. 

Houve uiua 4poca era que a pels do garo era multo apreolada 

na oonfecSo de luvas de pelloa. 0 grande consumo que dela fazlam 

OS fabrloantes desse artigo reduzlu demasladamente, na Inglaterra, 

a quantldade dSsses dtels animals e os ratos, livres dos seus lire- 

conolllavels Inlmlgos, multlplioavara-se e vlvlam a farta. 

OS Ingleses, pratloos oomo seiapre, prometeram convldatlvo 

pi-Smlo a quern Inventasse o melhor raelo de obstar ao desenvolvlmento 

da rataria. 

Biblioteca Publica Benedito Leite 



- 71 - 

0 premio, replto, era de cublqar, e bera podemos por a£ 

calcular a quantidade e a diversidade de Inventos que forani apre 

sentados para debelar a Invasao doa ratos, Entre os concorren- 

tes, um houve que" lembrou simplesinente a convenlencia de promo- 

ver-se a crlaQao de gatos corno o inelo mais eficaz para o que se 

tlnha em vista. Una gargalhada, fol a priinelra resposta a essa 

singular e desataviada proposta, mas depols de bera examlnadas to 

das as outras, reconheceu e confessou o jurl que contra rato so 

gato, que esse Inventor tlnha razao e o cublgado premio Ihe fol 

£onferido. 

Nao tenho pretensoes a premio de especle alguma e nem 

suponho haver Inventado colsa velha, de todos conheclda; a raora- 

lldade do meu conto e obvla; podera nao agradar, mas esta ao al- 

cance de todos - contra as angustlas da lavoura so a perfel^ao 

do trabalho. 

Abandonemos, pols, expedlentes tortuosos e compllcados, 

que revelam mals engenho do que tecnlca, nem conflemos demalsada 

mente em favores e auxfllos que mals beneflclam nossa negllgencla 

e Imprevldencla, quando nao dao lugar a Inconfessavels explora- 

(joes, do que ao real Interesse da Industrla, que se pretende pro 

teger. Slgaraos pela estrada larga e franca, sem erradas, que a 

clencla agricola nos enslna e aconselha e chegaremos com seguran 

ga ao flra almejado, Convenqarao-nos de que so no dla era que a 

media do rendlmento da cana, era assucar, for 12^ no Brasll, a In 

dustrla assucarelra tera o seu presente desanuvlado e garantldo 

o seu futuro, porque so entao tera ela elementos proprlos de vl- 

da. 

Mas, objetarao, a crlse assucarelra nao adralte medldas 

aleatorlas e nem outras cujos efeltos se faqara esperar; seu caso 

e grave e urgente, necesslta de remedlo pronto e herolco. 

Asslm e, mas que fazer-se? 

De quem a culpa?... 

Alem de auxfllos Indlretos, unlcos que razoavelmente 

pode ela reclamar e que sern InjustlQa nao Ihe podem ser regatea- 

dos, todos OS beneficlos dlretos, que se Ihe possa prestar, raals 

aproveltarao aos credores da lavoura do qua a propria lavoura. 

Eraprestar-lhe v.g. dlnheiro a juros modlcos e a longos prazos? A 

experiencla ja fol tentada mais de uma vez, sao de ontera a Inan^ 

dade dessa medlda, slnao os seus deploravels efeltos para que de_ 

vamos tenta-la de novo. Por uin ou outro qj e se salvasse, por es_ 

se rmelo, dezenas de fazendelros nao evitariam o naufragloj o 

beneflclo sera ra£nimo dlante da magnitude do desastre e pesaria 

demasiadamente sobre os cofres publlcos que representam o suor 

do povo. Nao ha pols outro carainho a segulr do que o indicado# 

longo, e escabroso, demanda grande soma de esforgos e de ener- 
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glas, mas e o unico dos resultados"certos e infalfveis. 

Cuba e as Flliplnas, sob o potente Influxo da energia e 

do genio yankee, cedo nos mostrarao o desenvolvlmento e o progres 

so de que e suscet£vel a industrla assucareira e se nao nos apres 

sarmos em enveredar pelo mesmo caminho, seremos surpreendidos pe- 

lo retuinbante eco dos seus triunfos que nos encontrarao estudando 

ainda os melos de araparar nossa Irresoluta lavoura de cana. 

Nao nos lludainos; temos dlante de nos este terrfvel dl- 

lema: "ou a cultura de cana elevada a maxima perfeiqao, ou a mor- 

te da industria assucarelra no Brasll," 0 raomento nao e de hesi- 

tagoes, de paleativos, de meias medldas; a onda se avoluma, se 

avizlnha, e, desgragadamente nos encontrara desapercebidos e sem 

meios de reslstencia. Continuaremos a vlda ingloria de fabricar 

assucar so para'o nosso consurao interno, talvez que protegidos pe 

las tarifas aduanelras e por outros favores que, em todo oaso, re 

presentara o suor de todos era beneficlo de uraa classe. Sou fran- 

camente protecionista.. . do trabalho acurado, do esforgo persev.e- 

rante e inteligente, mas nao da desfdia descuidosa e'da Imprevi- 

dencia Impenltente, 

Nao faltara quem me considere Infenso a lavoura da cana. 

Ao contrarlo, sou o seu melhor amlgo; mostro-lhe'com franqueza ru 

de, embora, mas sincera, os seus erros passados; nao procure llu- 

di-la, nem favorecer sua culposa fiegligencia, aponto-lhe a unica 

taboa de salvagao, que Ihe resta em minha humilde opiniao. Si o 

meu intuito for desvlrtuado, si mal interpretada for minha fran- 

queza e condehado como esdruxulo o meu conselho, saberei sofrer 

com resignaqao esta injustiqa de uma classe, a que me honra de ha 

ver pertencido no tempo feliz de minha existencia e a quem estou 

ainda ligado pelos afetos de minha alma. 

S. Luiz - Junho I902 Agr£cola 
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Diario do Maranhao - ns 866I 

0 ENGENHO CENTRAL S. PEDRO 

Nao ha multos dias que o telegrafo notlciou. a auspiclosa 

instalaqao da Conferencia,assucarelra, reunida na cidade de S. Sal 

vador. Que de tristes pensamentos sugeriu ao meu esp£rlto a leitu 

ra desses telegramasj... 

Quando homens series e respeitaveis, impelidos pelo amor 

da terra natal, abandonara lar, famllla e interesses e, pressurosos, 

correra ao grito de alarrna da benemerita Soc.ledade Nacional de Agri 

cultura, em pro! da industrla assucareira; quando a Bahia fGst?.va- 

mente recebe seus dignos hospedes e confiante tudo espera de sua 

abnegagao e competencia; quando a Naqao intelra tem os seus olhos 

para essq Conferencla que espargira a luz, que deve guiar essa Im- 

portante industrla; quando todos se preocupam com o triste porvir 

que aguarda a lavoura de cana, outrora tao prospera e feliz, o Ma- 

ranhao oferece aos olhos estupefatos do publico o singular espeta- 

culo de estar promovendo a ruina, se nao o desaparecimento, do uni 

CO Engenho Central que possuimos, a raelhor e a mais corapleta fabri 

ca de assucar que existe no Estadol ,E entretanto o Maranhao se 

fez representar naquela Conferencia!.,. Que pungente irrisaot... e 

que podera responder nosso representante, quando interpelado sobre 

este ato vandalico quo estamos presenciando?... 

Ja mediram bem o alcance dessa selvageria, esses que a 

promovem? 

Ja calcularam o prejuizo enorme, que a paralizaqao dos 

servi^os da fabrica causara aos proprios credores, quando tardia- 

xnente se arrependerem e pretenderem reparar o raal causado? afora 

lucros cessantes, sern contar os juros acumulados do seu debito, so 

para recoraegar nao serao de mais de I50 contos? Onde have~los? 0 

abandono, embora temporario, importara necessariamente na' ruina des 

sa fabrica. 

Mas, porque esse afa destruidor? qual o fim desse furor 

em aniquilar uma fabrica que, se nao deixa lucros a seus acionis- 

tas, todavia crea anualmente riqueza que se espalha pelo Estado e 

proporciona meios de subsistencia a avultado nilraero de corapatrio- 
\ 
tas nossos? 

Questao que esta no domlnio publico, nao me deterei em 

bistoria-laj sintetizando, porem, os moveis dessa luta, sem quali- 

ficaqao, direi que do lado dos dois Bancos houve ma compreensao de 

deveres. A diretoria de urn Banco nao pode dizer-se incompatfvel 
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com quera quer que seja, quando se trata de Interesses desse mesrno 

Banco, Da parte da dlretoria da Progresso Agrfcola atuarain o a- 

rnor proprio e a altivez, levados a altura a que so pode chegar o 

homem, quando e ele o unlco a ser prejudlcado e jamais sempre que 

representa e defende Interesses alheios que Ihe foram confiados. 

For mals respeitavel que seja o sentlraento de amor proprio, ou a 

nobre altivez de homem de brio, nao pode ela sobrepujar o interes 

se da coletlvldade, Nao dlgo que deva humilhar-se, Isso nunca; 

cumpre-lhe porem afastar-se a flm de prevenir ou salvar dlflcul- 

dades, 

0 multo conhecldo: "Apres moi le deluge" e o cumulo do 

egoismo repugnante. Dlante de momentosos Interesses, em presen^a 

de Intuitos elevados, o lndlv£duo deve desaparecer. 

"Le monde marche" diz Pelletan e no seu progredlr inces 

sante, no seu camlnhar vertlginoso, individualldades nao Ihe sa? 

tropego. Si se arredam, muito bemj mas si elas Insistem na sua 

teimosia, esmaga-as, passa-lhes sobre o corpo e prossegue na sua 

raarcha. Els a Indefetlvel condigao da vida social. 

0 carro do progresso nao deve estacar diante de Indivl- 

duo, tenlia ele embora a testa coroada, ja disse alguem, E esta a 

lei, talvez dura, mas fatal e irrefragavcl do progresso e da clv^ 

lizagao dos povos. 

Todo homem clvllizado - e um simples instrumento, mals 

ou menos perfeito, ou melhor, uma das pegas componentes desse co- 

lossal maqulnismo que constltul o que chamamos socledade, 

Quando ele se gasta e se torna imprestavel, ou mesmo se 

prejudica o bom funcionamento do aparelho, e afastado e substltu^ 

do, ainda que seja necessarlo quebra-lo, porque o maqulnismo so- 

cial nao pode parar um so momento. 

Em face desses princlpios tao fatais e verdadelros quan 

to as lels flsicas que regem o universo, nao podiam as diretorias, 

quer dos Bancos, quer da Progresso Agrfcola, por mero caprlcho, 

por em perlgo a exlstencia de uma fabrlca, que representa um pro- 

gresso na industria assucareira. 

Nao sao interesses de um lndlv£duo, nem os dos acionls- 

tas da Progresso Agrfcola, embora respeitavels, que estao em jogo; 

sao OS destinos de uma classe inteira e muito digna; e o futiiro 

de uma importante Industria que pericllta no Maranhao pela teimo- 

sia, pelo amor proprio exagerado, pela altivez descabida de ho- 

nens, alias sensatos e bem intenclonados, mas que pela ma compre- 

ensao de seus direitos e deveres, deixaram se arrastar a deplora- 

gao - verdadeiro beco sem saida - em que se acham colocados. 

2 era nome da Industria assucareira deste Pais, que to- 

dos estremecemos, industria que se estorce no angustioso lelto 
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que, descuidosa, para si preparou; e em nome da lavoura do Brasil, 

essa orfa que nunca encontrou tutor que Ihe gulasse os passos e 

acautelasse os Interesses, nera juiz que a defendesse e protegesse 

e que, convertida hoje em vaca leltelra, ve seus fllhos morrer a 

fome, ao passo que o suculento lelte que Ihe extraem serve para, en 

gordar os apaniguados e ate as barregas dos mlnistros; e era nome 

de todos esses elevados e multo respeltaveis Interesses nacionais 

que, como braslleiro, protesto contra a destruigao de S. Pedro, ato 

de vandalisrao que envergonhara a geraqao presente. 

Possam rainhas palavras, se bera que fracas e despidas de 

prestigio, ecoar na alraa desses cavalheiros era cujas maos se acham 

depositados os destlnos do Engenho Central S. Pedro; slrvara elas 

para poupar-lhes o reraorso de haverera contribuido para a rulna de 

um monumento que atesta a virilldade da gera^ao que passa; consl- 

gara elas gravar em letras de fogo a seus olhos o terrivel lema: as 

benqaos da geracao pre sente ou a raaldlQao da posteridade. E bemdi- 

rel da hora era que resolvi soltar este brado angustioso, em benefl 

do de uraa industrla que povoa a alma de saudosas e gratas recorda 

Qoes. 

S. Luiz - Junho I902 Agricola 
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SINDICATOS AGRfcOLAS 

I 

A opganizaQao de Sind.ica.tos AgricoXas Jfoi a mais sensata 

e pratica das medidas aconselhadas pela Conferencia Assucareira da 

Bahia, como poderoso meio de a erguer, nossa desfalecida lavoura, 

da decadencia a que foi arrastada pela sua propria e deploravel in 

curia. "" 

0 Congresso Agrfcola, que se reuriiu na Capital Federal, 

no ano proximo passado, ja os ha via incluido entre as luininosas con 

clusoes que votou e, ao encerrar os seus fecundos trabalhos, o Dr. 

Tosta, seu digno Presidente, os proclamou como a ideia - mater -da 

qual emanariara todas as reformas e os raelhoramentos de que urgente 

mente necessita a rotineira lavoura nacional. 

Andou pois bem avisada a conferencia assucareira, insis- 

tindo pela imediata organizaqao de Sindicatos Agrfcolas era , todos 

OS Estados da Uniao, acentuando.e preconisando o alto valor dessa 

genial concepgao, grandiosa pela vastidao dos seus intuitos, poten 

te pela energia e eficacia de sua aqao e fecunda pela exuberancia 

dos seus surpreendentes resultados. 

Adotados, ha muito tempo, na velha Europa e nos Estados 

Unidos, nao sao os sindicatos - quer industrials, quer agricolas - 

uma novidade, uma inovaqao desconhecida, de duvidosos ou problema- 

ticos, sinao de arriscados efeitos. Eu os sugeri, ha mais de dois 

anos, sob a denominaQao - "Uniao Fabril" - como recurso salutar e 

eficaz para a nossa incipiente e ja periclitante industria fabril; 

infelizmente, porem, o mais esmaecido eco nao conseguiu minha voz 

despertar entre os interessadosi 

0 lema, supinamente egoista e reti'ogrado - "Cada qual por 

si" - banido da sociedade raoderna, condenado pelos saos principios, 

tanto raorais como economicos, embora por motivos e com- intuitos o~ 

postos, mas que nestes casos ligam-se para combater o inimigo co- 

mura - o egoismo - esse lema revoltante, digo, tremula ainda no la- 

baro da industria fabril maranhense, e e defendido totis viribus 

por industrials de ideias, alias, muito adiantadas e progressistas: 

deploravel idiosincrasia do espfrito humano!... 

Praza aos Ceus que aos seus proceres, inteligentes e 

Perspicazes, como sao, fira a vista ainda em tempo, o enorme poder 

da coopera^ao e brevemente se convenQam eles dos miraculosos resul 

tados da Uniao, como meio de resistencia e de defesa, como elemen- 

to de aqao e de forqa para industrials balbuciantes que, isoladas, 

entregues aos seus unicos e fracos recursos, serao serapre impoten- 

ces e jamais poderao enfrentar os similares de paises mais adianta 

dos do que o nosso e onde superabundam capitals e braQos. 
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Delxeraos, por ora, de lado a Industria fabril. A "dor 

ensina a gemer"j ela fara por si mesma a sua aprendizagem. De 

mals, as Idelas camlnhara; os princlpios fecundos, as concepQoes 

geniais se alastram com a vlolencia de incendio, nao destruindo 

e reduzindo a cinzas, como faz o fogo, mas"selecionando o bem e 

extlrpando o mal, saneando a socledade, expulsando do seu selo 

as pratlcas e os costumes erroneos, senao pernlciosos, e substl 

tulndo-os pelos salutares preceltos econoinicos, de acordo com o 

desenvolvimento da clvllizaQao e o progresso da humanldade. 

Vera, talvez, ainda longe, porque a forqa de reslsten- 

cia e ingenlta, mas ha de raiar o dia em que todas as fabricas 

de tecidos do Maranhao, obedecendo ao mesmo Influxo, impulsiona 

das pela mesma aqao Intellgente, unlforme e energica, patentea- 

rao aos Incredulos que, como S. Tome, precisam de apalpar para 

crer, a irreslstivel forqa de cooperaqao! Ja tinhamos o exera- 

plo das fabricas da Balila e reglstamos tambem, entre nos, o dos 

marchantes e como principio querem as coisas, nao devemos deses 

perar da teimosia dos nossos fabricantes de tecidos, 

Ocupar-nos-emos hoje com os nao menos utels e fecun- 

dos slndicatos agrlcolas. 

Muitas sao as faces pelas quais podem ser encarados ou 

estudados os slndicatos e do exame de cada uma das suas modall- 

dades resultarao vantagens que recomendara essa peregrlna conceg^ 

(jao. No velho mundo, note-se bem, estao os slndicatos Influln- 

do profundamente no bem estar das classes operarlas, melhorando 

sua condlgao de vlda, proporclonando-lhes conforto e remunera- 

qao de trabalho que nao conheclam, Pela enorme expansao comunl 

cada as Industrlas e a agrlcultura, pelo extraordlnarlo Incre- 

niento da produQao tern os slndicatos contrlbuldo tambem para a 

prosperldade de naQoes, como a Dlnamarca, que pareclam esgota- 

das por haverem atlngldo o maxlmo do seu desenvolvimento e aper 

felqoamento agrfcola e Industrial; os slndicatos revelarara a e£ 

ses povos que eles podlam produzlr mals, multo melhor e mals ba 

rato, porque a cooperaQao multlpllca as forgas produtlvas, Ira- 

prlme-lhes energla e vigor e expanslbllldade ate entao desconhe 

cldas. 

Para nos - "rara umbra" - que lutamos esparsos, des- 

provldos absolutamente de todos os melos de a^ao, tendo a nosso 

favor so a uberdade do solo, os slndicatos, enfelxando todos es 

Ses esforQos Isolados, desencontrados, e nao raro dlvergentes, 

Qncamlnhando-os slstematlcamente e os fazendo converglr harmon^ 

unlsonos para o mesmo objetlvo, os slndicatos, replto, se- 

Biblioteca Publtca Benedito Leite 



"* Y8 

rao o mals seguro, slnao o unico raeio de arnparar, de fortalecor, de 

proteger a nossa industrla, quel- fabril, quer agricola, de Iraprl 

mlr-lhe coragern, vigor e forqa, era uma palavra, de proporcionar-lhe 

meio de agao, ou condlqoes de vlda que Ihe faltam e que de outra for 

ma. Ihe seria diflcil, sinao Imposslvel reunir. 

Nao serao esses, porem, os unices beneficlos que auferira 

a lavoura da organizaQao de sindicatos agrfcolas, files defenderao 

tambera os seus interesses, reraoverao os erapecllhos,' que Ihe erabara- 

Qara OS passos, tolhera os movlmentos e, o que e alnda raais iraportan- 

te, a llbertarao de certa especle de parasltas que vivem a sua som- 

bra, a sugar-lhe a depauperada seiva. 

Sim, esta na conclencia de todos os que observara com aten • 

QSLO o movimento agricola. Industrial e coraerclal da nagao que nao 

sao a rotina, a ignorancia e a des£dla, erabora insidiosos e tenazes 

adversarios, os que inais prejudicara e depauperain a lavoura e a in- 

dustria em geral; os seus raais nocivos inimigos, aqueles que mais a 

oprimera e Ihe haurem as forQas sao os raultiformes interraediarios 

que, a tltulo de a auxiliar e de a proteger, subjugam-na, atrelara- 

iia ao seu carro e a convertera era aniraal de carga. Reserve essa 

classe parasitaria para assunto de artigo especial. 

S. Luiz - Junho de I902 Agricola 
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OS SINDICATOS AGRICOLAS 

II 

No meu primelro artigo disse eu que o inais pernlcloso dos 

males da lavoura nao era a inobservanda das raodernas praticas de 

cultura, embora fosse esse erro a causa unica da exlguldade da nos- 

sa produQao; afirmel entao quo o rnals temeroso dos seus inimigos, 

aquele que mals a prejudlca e depaupera e a numerosa classe dos seus 

Intermediarios. 

o que pretendo hoje demons trar. 

geralmente sabldo que a industrla, na sua mais lata a- 

cepQSLO, e o principal agente de trabalho no mundoj e ela quem pro- 

duz, que crea a riqueza; mas tambem ninguem ignora que nao e ela 

q'uem distrlbul, quern leva ao consumidor os frutos de seu labor e da 

sua atividade, Entre o produtor e o consumidor ha o Intermediarlo 

que se encarrega dessa distrlbulQao. E pols o intermediarlo o agen 

te e o auxiliar do produtor; mas nao raro esquece ele a sua util e 

benefica funQao para converter-se em explorador daqueles que traba- 

Iham e que produzem, 

A agricultura, como industria que e, tem tambem os seus 

intermediarios, isto e, os seus exploradores. Pois bem, alem do de 

ploravel atrazo dos processos de cultura, de anacronismos de instru 

mentos de trabalho, da imperfeiQao dos aparelhos de fabricaQao, co- 

mo ja disse, de ordinario cerca ainda a lavoura um enxame de paras^ 

tas que, a tftulo de auxilia-la e protege-la, vivem a sua sombra, 

alimentam-se com o melhor do seu sangue e a deixam exangue, a mor- 

rer de inani^ao, do pouco que consegue ela colher a custa de traba- 

Ihos, de esfor<jos e de sacrificios inauditosj com 6s seus parcos e 

mesquinhos rendimentos alimenta a lavoura os desperdicios das Compa 

nhias de transporte, a incuria dos trapicheiros, as prodigalidades 

dos Governos impensados e a ganancia de multiformes Intermediarios 

para so mencionar as sumidades dessa legiao admiravelmente organiza 

da e amestrada. 

0 que pois do seu insano e rude labor fica a mfsera lavou 

ra? A honra e gloria de ser a besta de carga da NaQao!... 

Sao bem conhecidos os manejos e artiflcios de que se ser- 

vem OS comissarios, os ensacadores e os exportadores de cafe para 

explorar e manter na sua dependencia os imprevidentes produtores des 

se precioso fruto. 

Basta dizer que entre os que, no Brasil, cultivam essa 

'^rubiacea" e aqueles que nos luxuosos cafes americanos servem essa 

deliciosa bebida, contam-se nao menos de nove intermediarios. 
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Parecera exagerado, mas os lavradores de S. Paulo bem os 

conhecem e sentem-lhes as garras. 

Mas alnda nao e tudo; comissarioa e exportadores, de maos 

dadas com os Bancos, promovem a alta do carabio, sempre que melhora 

a cotagao do cafe e o fazem balxar. proporcionalmente quando o pre- 

50 do cafe decllna. E obvio o intuito dessa manobra. 

Uin pouco mais sensatos do que o lendario ingles que pre- 

tendeu habituar o seu cavalo a nao comer, os comissarios de cafe 

deixam ao produtor a parca alimentagao, indispensavel a sua subsis 

tencia - quanto seja suficlente para nao raorrer e poder continuar 

a trabalhar... para eles, 

Tomei para exemplo o cafe, como de direlto, por ser ele 

o "primus inter pares" da agricultura nacional, mas nao ha urn "so 
A 

genero da lavouba, nem produto algum da nossa industria, que nao es 

teja sob o guante de ferro do intermediario: todos para ele e so 

para ele trabalhamos! 

^ este o fato prejudicial, condenavel, que todoa deplora 

mos; e esta a triste e dolorosa condigao da lavoura que nao pode e 

nem deve subsistir, que os sindlcatos agrxcolas se propoem reme- 

diar, 

Nao enxerguem, algum malevolo, nas minhas palavras, ofen 

sas a digna e respeitavel classe comercial, ela o agente indis- 

pensavel, 0 natural auxiliar da lavoura e presta-lhe relevantes ser 

viQOs, quando se limita as suas uteis e beneficas fungoesj era to- 

das as classes, se sabe, ha bons e ruins e e desses que a lavoura 

se queixa. 

Sei tarabem, e confesso sem rebugo, que nem todos os la- 

vradores estao isentos de acre censura, e que, nao poucos, abusan- 

do da boa fe e da generosidade de seus comissarios, acarretam-lhes 

avultados prejuizos. 

Nao ha negar que infelizmente assim e, mas todo aquele 

que, sem prevengao estudar atentamente essas duas classes - comer 

cio e lavoura - forqosamente ha de confessar que o comercio nao tem 

sido o mais prejudicado. 

0 seu trem de vida contrasta com o modesto e parcimonio- 

Eo viver do lavrador e protesta contra suas lamurias; a abastan<;a, 

senao o fausto, habita suas confertaveis e luxuosas vivendas e se 

uma ou outra vea a pobresa Ihe bate a porta, nunca vai ela acompa- 

nliada pela macilonta face da lavoura* outras, mui diversas sao as 

causas dos seus desastres e,infortunios: o comercio serio e hones- 

to'-bem conhece esta verdade. 
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Cortado asslm o voo a maledlcencia dos desocupados que se 

aprazem em vislurabrar ofensa na contrastagao d.e qualquer verdade, 

prosslgainos com os slndicatos e procuremos demonstrar os beneficios 

que deles pod.e a lavoura auferlr. 

iciuando mais nao fagain, os sindlcatos agr£colas organlza- 

rao defesa da classe, a libertarao dos Intermediarios desleals e ga 

nanclosos, proverao os seus interesses, defenderao seus direitos e 

a representarao perante os Altos Poderes da Naqao, que nao sao os 

seus melhores amigos, embora tenha a lavoura entre eles nao poucos 

representantes. 

Da lavoura empobreclda, desanlmada e esfacelada, farao uraa 

corporagao compacta, forte e vigorosa; de hoinens presentemente sera 

valor, perfeitos zeros, reunindo-os e os arregirnentando, eles, os 

slndicatos, constituirao uma forga, capaz de agir, de defender-se e 

de Irapor o devldo respeito aos seus direitos, quando feridos ou me- 

noscabados; congregando esforgos esparsos, isolados, impotentes, e 

nao raro contraditorios, harmonizando-os e os fazendo convergir pa- 

ra o mesmo objetlvo, criarao um centro de ativldade, de energla e 

de expansao surpreendentes, 

Os slndicatos fornecerao mais um exemplo do poder mira- 

culoso da cooperagao, da uniao de interesses, quando enfeixados em 

uma so mao, dirigldos e impulsionados por aqao uniforme e patente. 

S. Luiz - Junho I902 Agricola 
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OS SINDIGATOS AGRICOLAS 

III 

Demonstrel, nos meus artigos antecedentes, que o interme- 

dlario entre o produtor e o consumidor e atualmente o maior obsta- 

culo que em sua expansao encontrara a lavoura e, em geral, todas as 

industrias naclonais. Para corroborar o que tenho afirmado era rela 

Qao a este assunto e afastar dos meus conceltos toda a Ideia de sus 

peigao, transcreverei um trecho da representaQao que ultimamente a 

Assoclaqao Comercial do Rio de Janeiro submeteu a conslderaQao do 

Congresso Federal. 

"Em todo caso" dlsse essa respeltavel corporaQao "e fato 

que nao pode o Pa£s supbrtar por mais tempo este estado de colsas, 

que se tornam necessarlas providenclas por parte dos poderes publi- 

cos, e ainda mais instantes e energlcas pelas classes produtoras que 

formarlam pela unlao um antemural de reslstencla Insuperavel, peran 

te 0 qual se quebrarlam todas as Investldas'da especula^ao desorde- 

nada que nos assedla em tbdos os ramos da nossa atlvldade." 

(^uererao ainda mais claro? 

Quem assim se expressa nao somos nos, os produtores; e a 

propria Associagao Comercial, representante do comercio da mais im- 

portante praqa do Pals, que vem confirmar o que haviamos dito. 

ela quern, indignada, se revolta contra a ganancia dos 

intermediarlos e reclama providencia dos poderes publicoa e mais 

instantes e energlcas da parte das classes produtoras. ainda a 

classe comercial quern, pelo orgao dos seus representantes legitlmos, 

aconselha a uniao dessas classes, como antemural de reslstencla, con 

tra as investldas da especulaqao desordenada, que assedla todos os 

ramos da nossa atlvldade e que so podem partir dos intermediarlos, 

Depols de confissao tao franca e leal de representantes 

imediatos do comercio do Rio, confissao que muito os nobillta; a 

vista desse grito explosive de indigna^ao, que irrompeu expontaneo 

do seio da propria classe a que pertencem os intermediarlos da la- 

voura e da industria, nao deveriamos acrescentar uma so palavra 

mais; entretanto, desceremos aos domfnios dos fatos para mais sa- 

lientar a agao perniciosa, a opressao Intoleravel, que exerce esse 

pretenso auxiliar sobre o desamparado e inerte produtor. 

A cotagao do cafe, como se sabe, desceu, no sul, abalxo 

do custo de produqao. i^uestao de vital interesse, nao so para os 

Estados produtores dessa preciosa rublacea, como ainda para a Nagao, 

pois tem Intima ligagao (si dela exclusivamente nao depende) como a 
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situaqao econonlco-financelra da Uniao, tem ela sido assunto de se- 

ries e de profundos estudos e de calorosas discussoes entre compe- 

tentes profissionals, vivamente Interessados em descobrir uma solu- 

qao, para esse raagno e dlficil problema, 

Muitos e varies foram os alvitres que surgirarn como reme- 

dio heroico para a angustiosa situaqao do cafe; afagados num dia, 

bem depressa eram eles condenados pela cr£tica esclarecida e crite- 

riosa. 

Dentre a grande copia, porem, dos expedientes sugeridos 

para valorizar o cafe, destacou-se o piano notabilissimo arquiteta- 

do pelo General Quintino Bocayuva. 

flsse piano de resultados certos, sinao infaliveis, que ob 

teve geral aceitaqao e despertou auspiciosas esperanqas de melhores 

dias para essa importante cultura, nao poude ser levado a efeitol 

Essa genial concepQao, que fulglu como a aurora de urn ra.- 

diante dia de verao, estacou treraula era frente a forqa prodigiosa, e 

arrogante que hoje todos respeitam e temem: a plutocracia americanal 

Essa inspiraqao providencial que seria a salvaqao imedia- 

ta da lavoura do cafe e que enriqueceria quatro dos principals Esta 

dos da Uniao, recuou, aterroriaada diante do poder assombroso e ir- 

resistivel do monopolio daquem e daleni marl 

"Si a lavoura de cafe enfrentasse os americanos, diz uma 

carta em meu poder, apanharia ate o ceu da boca, como se diz em gi- 

ria popular." 

Sim, senhorl Pois nos, os donos dessa cultura, nos, que 

produzimos as quatro quintas partes do cafe consumido em todo o mun 

do, nos, a quem de direito pertence o monopolio dessa produQao, te- 

remos de curvar a cabeQa e de estender a cerviz aos comissarios - se 

nhores absolutos'e tiranicos do mercado de cafe. 

Seremos forQados a entregar-lhes, submissos, sem um pro- 

testo siquer, os frutos do nosso trabalho, das nossas fadigas, do 

nosso suor, pelo preQO que eles entenderem dar-nos, para que os re- 

vendam aos consumidores com lucros fabulosos e possam acumular as 

riquezas cresianas, que excedem tudo quanto a imagina^ao mais fanta 

sista possa conceber?! 

E se tentarmos defender-nos, apanharemos ate o ceu da bo- 

ca! E so por isso recuamos e nos rendemos a discrigaol,.. 

Seria revoltante, si nao fosse contristador e doloroso Ss 

se estado de coisas, porque da a medida da nossa fraqueza e pusila- 

nimidade; o povo que se nao sabe defender e sofrer por amor dos seus 

di'reitos, que se deixa espoliar do que e seu pelo so teinor da luta, 

bem merece que seja tratado com desprezQ. ^ 

Seja, porim, como for, o fato e que o cafe, que e monop6- 

• lio nosso, passou a ser monopolio americano e que, em vez de cotar- 

'-^03 a nossa mercadoria, essa cotaqSo nos e imposta pelos Yankees e 
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o que e ainda mais deprlmente para o nosso carater, nao ousamos rea- 

gir pelo niedo de sernios esmagados na luta! 

Em face desses fatos, de rigorosa e Incontestavel verdade, 

nao resta a menor duvida de que o Intermediarlo e o arbltro supremo 

e Inatacavel, para nao dizer o detentor - da lavoura do cafe do Bra- 

sil, aquele para quern trabalhamos, sem esperanqa de redenQaot... 

S. Luiz - Junho I902 Agricola 
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OS SINDIGATOS AGRfCDLAS 

IV 

Nao e unicamente o cafe que jaz opresso e esmagado sob o 

guante de orgulhosos e arrogantes comissarios; o assucar tambem, a- 

pezar da sua modestla, ou talvez por isso raesrao, e ainda mals Irife 

liz. "" 

0 arnerlcano, principal consumldor do nosso cafe, inteli- 

gente e perspicaz, nao deixa morrer a galinha dos ovos de ouro; nan 

tern, pelo contrarlo, enibora arragoada, essa lavoura que e a sua 

vaca lelteira e Ihe fornece o pabulo a sua dem'aslada e insaciavel 

cublga. 

0 assucar, porem, explorado por gente menos sensata e 

precavida, nao encontra, nos seus intermedlarios, o rnesmo tino pre 

vidente, como o cafe, e que os aconselhe a delxar-lhe alguns meios 

de vida, parcos que fossem, tendo alias certeza de que o fariarn no 

seu exclusivo interesse. 

0 cafe, outrora prospero e poderoso, deixou-se domar por 

sua propria incuria e imprevidencia, e ainda assira foram necessa- 

rios OS cem braqos de Briareu yankee para subjuga-lo e mante-lo. 

0 assucar, tendo a veneer o seu rotineiro atrazo,"a sua 

ignorancia descuidosa e natural desidia, enfrentando, a mais,rival 

habil e industriosa, qual a beterraba, foi presa facil mesmo para 

o coraissario nacional. 

0 General Bocaiuva, em magistral e luminosa mensagem ao 

Congress© Legislativo do Estado do Rio, assim se expressa em rela- 

(jao a essa industria. 

"a industria esta em condiQoes precarias; o consumo de 

assucar esta limitado e, como se isto nao fosse suficiente, a espe 

culagao mercantil, o aqambarcamento do genero por algumas casas po 

derosas do Rio determinara para os produtores o aviltamento do pre- 

50, sem vantagem para 0 consumidor, que paga sempre o produto por 

pre§o elevado»" ' 

Fretendeu, ha pouco tempo, o Governo Federal araparar a 

lavoura de cana do Municlpio de Campos e desafronta-la da opressao 

dos seus gananciosos intermediaries. 

Com esse intuito concedeu-lhe o ex-ministro Murtinho fa- 

vores excepciohais; mas como os beneffcios dos poderes publicos, 

sempre mesquinhos, ficam, as mais das vezes, aquem das necessidades, 

que eles pretendem prover, passado que foi o primeiro momento de 

surpreza (e a coisa nao era para menos, pela raridade do fato) cer 

^avam fileiras os tais auxiliares da lavoura e levavam de vencida 

Pi'otegidos e protetores, 

"a especulaQao mercantil, diz o mesmo importante documen 

oficial, procurou tirar a sua desforra. 
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Sste fato deixou bem patents que nao e so nos grandes mer- 1 

cados americanos que o capital, sob a forraa de slndlcatos e de trusts i", 
————— — 

avassala todos os rainos da ativldade humana. ; 

No Brasil ensala ele tambem as forqas, e erabora inais bron- ;[ 

CO, inculto e inexperto, e talvez que por Isso xnesmo rnals perniclo- f 

so, pretende, sera prudencla e Imoderadamente, locupletar-se a custa i 
' I 

dos que trabalhara, esquecidos de que para produzir~se e preclso vl- 

ver e que para vlver e Indlspensavel allmentar-se. 

Nada aproveitaram a cega cublqa dos intermediarios de as- 

sucar OS fatos deploraveis que se derara na safra do ano passado e q, 

que foram levados pelo desespero os lavradores de cana. 

Era Campos, rauitos canavlais, queimados uns, outros entre- 

gues ao gado, foram abandonados pelos lavradores. 

Em Pernambuco, como em geral as canas sao fornecldas as u- 

zinas, algumas delas puzeram os aparelhos a dlsposlqao dos fornece- 

dores, para que, a sua custa, aproveltassem as canas. 

Agora mesmo chegou-nos notlcjba da suspensao do fabrlco do 

assucar em uzlnas do sul, corao resposta ao conclulo dos comlssarios, 

que, propositadaraente, fizeram balxar a cotaqao desse profluto ao ex- 

tremo de nao flcar raargem para cobrir o custo da produQao. 

Imbecis! Nao vem esse empanturrados comlssarios que vao 

com tanta sede'ao pote que a sua grande sofreguidao secara a font© 

que Ihes aliraenta a cubiqa?! Saibam, ao menos, arragoar, embora com 

regra, a sua vaca leiteira, pols sao eles os unicos que Ihe fruera os 

lucros, como Ja dlsse alguem. 

Esta pois bem desenhada e caracterisada a posiqao do inter 

medlario no nosso mecanismo economico. 

Ilsse moderno Brlareu, com urn pe sobre o ventre da lavoura e 

o outro calcando a cerviz da industria, violenta, oprime, aniqulla, 

com o poder do seu ouro, todas as classes produtoras, E a£ daqueles 

que nao se curvarem ao seu simples acenoj muito pior para os que ten 

tam resistir e defender-se. 

A luta, nao ha duvldar, esta travada por toda a parte en- 

tre o produtor e o intermediarlo, ou melhor, para falar com mais pro^ 

priedade - entre o trabalho e o capital, 

2i a.3 classes produtoras nao se unirem, si nao organizarem 

a sua defeza por meio de slndlcatos, ou de outras agremlaQoes que 

Ihe sirvara de antemural, na frase da Assoclaqao Comercial do Rio, 

contra o ass4dio e as investidas da especulaqSo, serSo tSdas elas re 

duzidas a triste condlQao de servos da globa da,plutocracia comer- 

cial . 

E pols, necessario e urgente, opor slndicato contra sindl- 

cato, trust contra trust; aos ardis da sua imoderada ambiqao respon- 

Biblioteca Publtca Benedito Leite 



- 87 - 

der com a uniao slncera das classes, com a coesao perfeita de todos 

OS seus nierabros; ao poder esrnagador do seu ouro resistir per meio 

do trabalho aaslduo, da perseverante econoraia e tenass resoluQao. s6 

asslm podei^emos conter a onda invasora de arnblQoes descabldas que 

ameaga tudo subniergir, E ainda ha queci, conclenteinente diga: "Cada 

qual por si!" Mlopes, que nao veera o abismo diante dos pes| 

Sou velho e con certeza nao verei o desfecho dessa luta 

gigante, que se avizinha, em futuro mals ou raenos reraoto e, que se 

anuncla ternerosa, entre os que trabalham, os que produzera, os que 

cream a riqueza e aqueles que vlolentamente se aproprlam desse tra- 

balho, monollzam em seu exclusive interesse essa produgao e ostento 

saraente usufruera essa riqueza. 

As religloes existentes sao Impotentes para sustar a insa 

ciavel cobicja e estancar a ardente sede de ouro que devora a classe 

que se diz e se considera a mals forte e leva sua ousadia e Insania 

ao extreme de pretender que tudo Ihe e permitido. 

Si a uniao fntima e coesa de todas as classes nao for bas 

tante forte e potente para conte-la, so restara a recolugao como re 

curso extrerao e unico capaz de sanear a sociedade e de expurga-la 

dos seus argentarios e orgultosos detentores, 

S. Luiz - Junho de I902 Agr£cola 
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OS SINDICATOS AGRfCOLAS 

V 

Kao nos seja levado a mal, tratar* tambem da "super~produ 

qao", a cujos efeltos atrlbuera rnuitos a aflltiva situagao da nossa 

depauperada lavoura. 

Apezar de todo o mal que se possa, com razao, dela dizer, 

e a lavoura quern mais trabalha e produz, quein malor peso carrega 

dos encargos publioos e do seu arduo, incossante e desprotegido la 

bor e que ha de vir o remedio, slnao a cura, para o nosso mal. 

Pals, nao dlremos novo, mas que deixou-se ficar atraz, 

por causa da feracldade do seu solo e da exuberancla dos seus re- 

cursos naturals e principalmente devido a indole desldiosa e des- 

cuidosa dos seus habltantes, os seus processos de cultura, pode se 

dlzer, que sao alnda pre-hlstori cos. 

Horaero, 9OO anos antes de Cristo, refere que charruas, 

pux'adas a bols, lavravam os campos de Troia; entretanto, o arado 

ainda nao foi geralmente adotado noMaranhao, e nem as suas vanta- 

gens sao por todos nos reconhecidas. 

Nao obstante tudo isso, e o raais que calo, e que poderia 

ainda dlzer, e a lavoura o raais tolerante e inofensivo dos contri- 

buintes, e tambem a raais abundante e inexgotavel fonte de renda da 

Nagao. 

A sua industria, balbuciando ainda, ensaiando agora pas- 

ses tropegos e raal firmados por causa da desuniao da classe, esta 

na infancia, na epoca de aprendizagem, precisando de favores e de 

auxllios que, raro, Ihe sao dispensados e que, nao raro, se conver 

tern em pesada carga, superior as suas for^as que Ihe atiram as co^ 

tas, que a esmaga, oprime e obsta ao seii. desenvolviraento. 

f; pois-a lavoura o que vulgarmente se chama: cavalo de 

po'rteira. 

Dai a dependencia era que todas as demais classes vivemda 

sua vitalidade e prosperidade, 

A causa da lavoura e, portanto, a causa de todos nos e 

nunca sera deraasiado insistir~se sobre os males que a opriraem, in- 

vestigar-lhes as causas e procurar, por todos os raeio, afastar os 

impecilhos que Ihe dificultam o desenvolviraento, ja de si rotinei- 

ro e tardo, e por isso raesrao hesitante. 

Ouvi falar pela priraeira vez era super-produgao no Brasil, 

num dos relatorios do ex-rainistro das finangas. Dr. Murtinho. 

gurpreendeu-rae deveras a denuncia de ura Tato que se dava 

a minha vista, sera que eu para ele houvesse atentado. 
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Superprodugao no Brasll?!,.. 

Sera possivel? matutava eu. 

Era documento oflcial nao podia esse alto funcionario gra- 

cejar, mas tao serlo falava ele que aconselhava a queima do cafe, 

como melo de valor*! sa-lo. 

Constou raesmo que ele recomendara ao Banco da Republica 

que nao reformasse as hlpotecas de fazendas de cafe, para que fos- 

sern adjudicadas ao Banco e abandonadas. 

Nao acredltando, embora, na disparatada e crimlnosa reco- 

mendagao, nao podia, todavia, duvidar do conselho dado a lavoura de 

cafe. 

0 fogo, ou melhor, a combustao, que e o grande agente pu- 

riflcador da natureza, era tarabera para o ex-rtiinistro o regulador de 

todas as superabundancias. Ha excesso de papel moeda? Pogo com 

ele. Ha superabundancia de cafe, fogo com ele, Cora esse process© 

sumario erara cortadas todas as dificuldades. 

So nao houve uraa boa fogueira para a avalanche de selos 

que soterrou todas as industrias e para a recua de advogados adrni- 

nlstrativos e de outros sangeu-sugas, que sugavam o Tesouro Kacio- 

nal!!! 

E que houvesse superprodugao... o reraedio nao seria o fo- 

go, A Inglaterra, v.g,, provavelniente raais atrazada do que o nosso 

estadista, nunca a.conselhou aos seus industrials que queiraassem seus 

artefatos, nem deixou entregues as leis da selegao (outra teoria 

to do agrado do Snr. Kurtinlio) o 'excesso da sua enorrne produqao; pe 

lo contrario, acoroQoa ela serapre o seu ascendent© desenvolviraento. 

0 que, porera, ela faz, e procurar por todos os meios dar-lhes saida, 

e abrir para eles novos raercados, ainda que seja a seu raodo, a ba- 

las de canliao, 

Mas isso e antlquado; o fogo e a seloQao^sao processos 

raais aperfeiQoados, de grande siinpllcidade, faceis e coraodos. 

Repugnava-rae aceitar a superproduqao como fato real, mas 

era tanta gente a afirma-la em todos os tons que eu vacilava nas m^ 

nhas convicQoes em contrario. Ainda bem que acudiu a reflexao e 

que a luz vai-se fazendo. 

0 General Bocaiuva suspeita, com bons fundamentos, da ve- 

ravidade das estatlsticas do cafe, arranjadas exclusivamente pelos 

aQambarcadores desse produto, e exageradas de acordo com o seu in- 

teresse. 

Deparei tambera com a opiniao de um homem notavel, que nao 

se deixa levar por aparencias, e que sabe ponsar e, mellior ainda, 

dizer o que pensat o Dr» Manuel Vitorino. 
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"Procura-se argumentar", diz ^le "para dirninuir a responsa- 

bilidade dos que nos levaram a esta triste contingSncia, que os fen&- 

laenos observados sSo efeitos de leis naturals, que regein a produgSo 

das riquezas em t&das as ^pocas e era todo o mundo. Para explicar a 

situagSo quase que desesperada do agricultor e das denials classes so- 

cials, que dlreta ou Indlretamente vSo buscar no trabalho agrfcola os 

seus melos de vida, dlz-se que o excesso da produgSo 5 a causa das 

condlgSes aflltlvas atuals." 

"Esquecem, entretanto, que jamais o excesso da produgS.© a 

todos OS nossos g^neros de consumo Interno ou externo, Sles s6 adqul- 

rem dlferengas sensfvels de prego para o agrlcultor, o linlco sftbre 

quern se refletem t&das as depreciagSes dos mercados." "Os pregos pe- 

los quals os nossos produtos sSo consumldos no pals e no estrangelro 

pouco tern varlado; a balxa dos pregos pagos aos produtores se a al- 

guen evldentemente beneflcla, I aos Intermedldi'los e a.os consumldoresV 

"Tudo Isto Evela a sltuagSo anormal e irregular a que estSo sujeltas 

as nossas f&rgas e efeitos econ&inlcos." "S6 se fez a balxa para • a 

produgSo e nSo p^a o consumo." "Si realiaente o excesso de trabalho 

produtivo f6sse a causa determinante da balxa dos pregos, ^le devla 

estender os seus efeitos at^ o consumo e nSo se llmitar apenas ao co- 

m^rclo intermedidrio que crlou um verdadeiro monop6llo de fato, impon 

do OS pregos novos e balxos para'a produgSo e mantendo os pregos an— 

tlgos e altos para o consumo." 

Em tSda essa dlscussSo hd um fato que a todos sobreleva pe~ 

la nltldez dos seus caracter£stlcos - I a agSo noclva dos intermedid- 

rlos. 

A consequtncia evldente, iniludlvel a que chegam todos os 

que se t^m empenhado em Ssse debate, e que os intermedldrlos, manten- 

do a sua fungSo natural e ben^flca, tem sldo os unlcos a lucrar com 

as dlflculdades que atualmente afligem tOdas as classes produtoras. 

Si 0 mdu estar dessas classes, si os males de que padecem 

nSo for em obra sua, ^les os agravaram para satlsfagSo de sua insaci^d 

vel cobiga, 

A interferSncia pernlciosa do intermedidrio deve termlnar, 

nSo s6 para o bem das classes produtoras, como alnda poi amor da sua 

pr6pria dlgnldade. 

Q3.a,sse que se respelta e preza seu brlos, nSo se delxa lu 

dibriar Impunemente. 

S. Luiz ^ Junho 1902 Agrfcola 
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OS SINDICATOS AGRfciDI;AS 

VI 

Publiquei, hd tenipos, sObre a lavoura no MaranhSo, uma s$- 

rie de artigos, que foram qualificados de - "intermindveis" - por 

um digno diretor de iniportante eniprSsa agrlcola do Estado (dnica re- 

compensa, alfds, seja dito k puridade, conferida a meus esftJrgos, em 

pr5l de uma indiSstria, que a todos deveria interessar). 

Nessa ocasiSo, 4 certo, esvasiei o mal provido alforge. Re 

petir 0 que entSo improflcuarnente escrevi, seria, nSo direi malhar 

em ferro frio - porque a necSnica suprimiu essa locugSo, socorrendo- 

me, por^m, de outra expressiva frase popular, direi que seria o mes- 

mo que - chover no molhado. 

0 evan^llico "clama ne cesses" nSo pode ser aplicado ao Ma 

ranhSo. 

Fracassaria chatamente quem pretendesse pela insistSncia 

da palavra, verbal ou escrita, fazer vin^jar uma idlia, um princlpio 

por mais sensato e verdadeiro que Sle f&sse. 

Mas 4 convicgSo s6 minha, que nSo tanto pelo amor arraiga- 

do h. rotina e nem exclusivamente por desfdia, 5 a nossa lavoura re- 

fractdria a qualquer modificagSo em seus processos de oultura. 

fi principalmente a i^nor&ncia dos mais elementares princl- 

pios a^jronftmicos que Ihe dificulta, sinSo veda-lhe a adogSo dos mo- 

dernos e cientlficos siatemas agrdrios. 

0 maranhense, em reg:ra, 6 inteli^ente, progressista e ex- 

oessivamente assimilador, mas nSo ^ empreendedor - precisa de vfer 

para cr§r. Falta-lhe a coragem indispensdvel ao iniciador, e nem 

sempre o acompanham a tenacidade e a perseveranQa que sobrepujam as 

dificuldades da execugSo. 0 maranhense certamente nSo repetiria o 

que o en<jenheiro ingles, Cramptoni disse ao engenheiro francos Perd£ 

neret a prop6sito do fracasso do primeiro oabo submarine transatl&n— 

tico: "Aqueles que quizerem levar a bom termo uma emprSsa qualquer, 

devem recomeQ^-la tantas vezes quantas forem precisas para conseguir 
II ^ 0 sucesso". 

C« Flamarion tamb^m disse allures: "Hd uma fa.culdade de in 

telig^ncia que algumas vezes ii^uala o pr6prio g^nio, I a pacifencia, 

5 0 trabalho perseverante, sustentado por infati^dvel energia# E 

justeiiiente o que, em gereJ., falta aa brasileiro e o que, absolutamen 

te nSo possue o MaranhSo. 

As tr^s ragas bdsicas, cujo produto somos, nSo nos podiam, 

transmitir ^ualidades ou caracteres que nenhuma delas tem» A imigra 
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5^0 ainda nSo che-ou por aqui; s6 ela poderd transfundir nas nossas 

veias sanijue novo e visoroso que comunique ao nosso organismo Ssse 

llan e entusiasmo, essa aspiragSo e inspiragSo que impelem o homem 

para a frente, e ihe inoculam na alma a fecunda confianga em si prS 

prio, a convicgSo profunda do poder da inteli^i-ente tenacidade, a 

que tudo cede neste mundo. 

Enquanto, por6m, nSo nos vem a almejada imi^agSo, tente- 

raos algurna cousa em beneflcio da pobre orfS e procuremos alivid-la 

do opressivo e asfixiante amor dos seus pretensos auxiliares. 

Feliziiiente os mesquinhos produtos da lavoura nSo encon- 

tram aqui agambarcadores que os monopolizem em seu exclusivo inte- 

resse e ainda que os houvesse, nSo encontrariam §les farta messe k 

sua cupida atividade, e talvez que por isso mesmo 6 que estamos li- 

vres dessa praga. Si, por^m, nSo termos comissdrios, que se locuple 

tern com o suarento trabalho do lavrador, nSo nos faltam, todavia re 

talhistas (que constituem a especie de jj^nero intermedi&rio) que le 

vam muito lon^-e o amor do ^^anho e o z^lo pelo balango dos anuaes. 

Sntretanto, todos ^les, com ar s^rio e ^"rave corapostura, 

queixam-se da criso e pouco falta para que afirmem que se estSo ar~ 

ruinando em beneffcio do produtor e do consumidor. 

NSo descerei ao exarae minucioso dos pregos desproporciona 

dos pelos quais compram ^les e retalham quer os g^neros de produgSo 

do Estado, quer os importados. SSo neii6cios que vemos dikriamente 

e cujo imoderado lucro ^ atestado pela nossa bolsa. 

De alijuns ^Sneros posso dar testemunho do prego por que 

nos s§o comprados pelos retalhistas e tarabim nSo ignoro quanto por 

%les paga o consumidor. NSo hS., pois, negar, a vida em MaranhSo es 

td muito mais cara do que em outros qualquer Estado, por causa da 

imoderada avidez do regalhista. E o que sentimos todos e 6 confir- 

mado por quantos nos visitam. 

Acredito que o lucro dos retalhistas n3o corresponde aos 

elevados pregos que nos cobram, mas a razSo me parece ser outro. 

Desconfio que hd excesso de retalhistas relativainente ao' numero dos 

consumidores e daf a pequena freguesia de cada um e a necessidade 

de carestia para fazer face ks despesas de custeio, direitos, etc. 

e para Ihes ficar ainda ^orda maquia. 

2 justamente o inverso do que ensina a ciSncia econOmica- 

aaior oferta e menos procura determinando a alta do prego -a o que 

^ absurdo. 

No caso vertente nSo 6 a lei econ&mica que falha, sSo o 

concluio tdcito, a coliijagao reflexa de interesses que invertem $s~ 

3e princfpio. e tSm o poder de torcer uma lei econSmica e universal- 

JHente aceita e de ri^iorosa verdade. 
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Seria caso para plicagSo do fogo, aconselhado pelo De. J. 

I<5urtinho si nSo estivesse ao alcance, nas pr6prias mSos do produ- 

tor, o corretivo a ^ste deplordvel estado de cousas. 

Verdade $ que deveria verificar-se o princxpio bdsico da 

selegSo - os mais fortes devorarSo os mais fracos - e e por isso 

que, de quando em vez, um dos tais arrebenta e desaparece, mas in- 

felizmente 6 loii-o substituido por outi^o intemerato, que se conside- 

ra forte e por essas sucessivas substituigSes nulificani-se os efei- 

tos da lei de selegSo. 

Os sindicatos a^ricolas colocariam o produtor ao abri^o 

dessas coli^-aQ^es que charaaria "inocentes" porque acredito que nSo 

sSo combinadas, mas que em todo 'o caso tSo prejudiciais ao consumi- 

dor e sem vantasens para o produtor e cujos efeitos manifestajn-se 

no exclusivo interesse de uma classe, alids respeitdvel e digna, 

mas que desnaturando suas benSfioas fung^es, tem-se convertido em 

insuportdvel parasita das classes produtoras. 

Pudessem as coisas humanas ser comparadas h. imut^^vel e ad 

mirdvel ordem que preside aos fen&menos da natureza e eu diria que 

assim como a dgua do mar, pelo calor solar se eleva, sob a forma de 

vapor, at4 h. atmosfera, que o armazena, e depois o distribue, em 

chuvas bemfazejas e vivificantes por todos os continentes, donde 

ela volta, pelos rios, aos mares donde partiu, para ser de novo eva 

porada e convertida em chuvas, nada interpondo-se h. sua invari^vel 

e providencial circulagSo; assim tambim o produto das classes opero 

sas, entre^ues ao comlrcio que os reparte pelos mercados consumido- 

res, deveriam voltas ks classes produtoras, nSo em esplcie, como a 

SiiUa, mas sob a forma cionetdria, para novamente volver ao com6rcio 

transformada em novo produto. Esta 6 que I a circulaQSo natural do 

trabalho; mas si os proventos que deveriam reverter, nos que produ- 

zem, ficarara espalhados pelos caminhos, que transitarem, nas mSos 

dos aQambarcadores, impossfvel serd convertS-los em mais abundantes 

produtos. Ataoadas por esta forma as fontes de produgSo, afinel pa 

ralisard por completo a circulagSo do trabalho e a ruina de todos 

- produtores e againbarcadores - serd inevitdvel. 

Si fosse rifiorosamente observada a mecSnica do trabalho, 

todos teriam a justa parte dos lucros correspondentes ks suas fun~ 

Q^es e aos seus esforgos, scm i^ravame para o consumidor. 0 traba- 

lho seria remunerador, o consumo farto e barato, o intermedidrio t^ 

ria tudo a lucrar dessa natural expansSo da produQ^o, e do bem es— 

tar geral. Arrancar, por^ni, a camisa dos consumidores, depois de 
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haver deixado nu o produtor, al6in de infquo, seria imensaraente iiisen- 

sato, porque exgotaria a paciSncia das vitimas. 

NSo ^ prudente confiar demasiadaraente na toler&ncia da la- 

voura, essa paciente besta de carina, que tudo suporta seia soltar urn 

t^emido siquer. Quanto mais concentrado por^m e comprimido estiver o 

seu sofriraento, tanto mais terrlvel ser^ a explosao de sua c6lera no 

dia do ajuste de contasJ 0 14 de Julho ai estd para escarmen'to de t5 

das as opressiJes.* 

3. lulz - Juiiho 1902 Agricola 
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OS SINDICATOS AGRICOLAS 

VII 

Hd um outro fato que nSo devo calar, porque si todos os 

outros 0 nSo sobrelevani, nera por isso 5 menos nocivo e concorre 

tambSffi poderosainente para depauperar a nossa inddstria asrlcola; 

refiro-me ao excessive frete. que h. miseranda lavoura cobram as 

oompanliias fluviais. Ja tive ocasiSo de criticar essa irregulari 

dade, sem que tivesse inerecido as honras de uma contestacSo. Elas 

bera conheciam nossos hdbitos, e sabiam que nenlium mal llies advi- 

ria da minha impertinente ousadia, e que estava eu pre^ando no de 

serto, como a^ora e sempre. 

Apesar disso e talvez que por isso mesrno, nSo deixarei 

de insistir sCbre ^ste assunto, e de proflii^ar o ^rro dessas com- 

panhias que, obstinadas, nSo querem vSr os enormes prejuizos que 

Ihes sobrevtm de tSo extranhdvel teimosia. 

Deixarei, por hora, de lado, in.calcul4veis males, 'tran^ 

tornos sem conta, que causani elas tamb^ia ks finanQas do Ss"tadOj 

ao comercio, h. lavoura e a todos em ijeral, com os exorbitantes fre 

tes que cobram. 

3^ Q 'trabalh.o 5 o pai da abundSjicia, serve—liie de mSe a 

barateza e de madrasta a carestia. 

Entre n6s o ex&gtvo dos fretes encarece todos os g^ne- 

ros de produQSo do Sstado, quando nSo obsta a que venham ao merca 

do. A barateza I a bengSo do povo, do mesmo modo que a carestia 

$ 0 seu andtema. Os fretes e o retalho sSo pois os dois maiores 

cabrions atuais da nossa tolerante populaQSo. 

A modicidade das tabelas de fretes, como I sabido, tem 

atl o poder creador: Crfea freguesia, crfea inddstrias e culturas 

novas, aumenta a receita da companhia, desenvolve todos os rainos 

de atividade, remunera o presente e ijarante o futuro de t&das as 

empr^sas de transportes que sGbre ela baseiam a sua prosperidade. 

Os benlficos efeitos da barateza dos fretes nSo sSo pron 

tos e imediatos, mas por isso nSo deixam de ser certos, infall- 

veis e lar^amente compensadores. Nin^^uSm colhe sem primeiro plan 

tar; s6 no MaranhSo 6 que se pretende o absurdo contr&rio, e 6 

por Ssse motivo que, contristados, assistimos o caminhar arrasta- 

do e penoso da maioria das nossas emprSsas. 

Vt-se, pois, que nem o interesse pr6prio, Ssse guarda 
J . • -sTon+o niiP <56 conhece, a bradar ks armas 
de cen olhos, o mais vij^ilante que se 
1 -linn Q-inriM desDertar os surdos timonex— 
durante muitos anos, conseiiUiu aindd i 

i'os das nossas emprSsas de navegaQclo a vapor 
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Sm ijeral tOdas as nossas sociedades anSniraas sSo, al^m 

de surdas, miopes; s6 veem o presente, o future estd fora do al- 

cance do seu raio visual, si 6 que Sle nSo Ihes ^ indiferente. 

Entretanto, 5 o future que deve constituir o objetivo principal, 

sinHo unico, de tOda e qualquer einpr^sa bem organizada e dirigi- 

da com sai£az inteligSncia. 

A mais das vezes se deixam elas iludir por falaz suce_s 

so, satisfazeffl-G8 com mesquinhos proventos, devidos quase sernpre 

a causas transit6]:^ias e nSo raro tamb^m a favores exagerados e 

descabidos que i^eitosamente conseijuem do Bstado e que, cedo ou 

tarde, Ihe serSo retirados. 

0 trabalho do presente deve consistir na conquista do 

future. G-arantir o future deve ser a mdxima aspiragSo de todos, 

e principalmente das associag^es, cuja vida abran^je muitas ^jera- 

gSes. 0 future, peis, de uma corapanhia S tudo; os dividendos 

que possa ela distribuir, relativamente, pouco valem. Os nossos 

acionistas pensam diversamente - s6 olham para os dividend©^ pou 

CO Ihes importando as condigSes da companhia, 

Entretsmto, acontece muitas vezes que o interesse do 

acionista nSo 6 o mesmo que e da acSo. 3So palavras de urn gran- 

de homem, que querem dizer - que nem sempre os lucres sedutores 

da agSo representam os verdadeiros interesses do acionista. 

Para bem cempreender~se quanto 6 justo e prefundo Ssse 

pensamento de um dos maiores vultos do s^culo passade, bastard 

atentar para o que quotidianariiente veraos no nosso ambiente, isto 

companhias que distribuem rejiulares dividendos, e cujas agSes 

sSo cotadas muite, mesrao muito, abaixo do par. A razSo dessa 

anomalia se encontra na ilus6ria prosperidade dessas companhias, 

mas que a nin^u^m en^jana e cuje precdrio future todos conhecem e 

nSo inspira confianga alguma. 

0 que vale a uma companhia situagSo, embera brilhante, 

si ela I ef^raera, si a ruina e a morte a acompanhain, escondidas 

nas dobras da sua fictfcia prosperidade? Para o que serviram h. 

Industrial Caxiense e k GambCa os fulgurantes dividendos outrora 

distribuidos? A que estSo elas hoje reduzidas? A um remerso vi 

vo para os que se deixaram enganar por simples apar^ncias... e 

pouco mais. 

Al^umas outras, mais infelizes ainda, nem^^sse fosfo— 

j^escente brilho aparentaram. Mais desoladas do que as rej^i^es 

polares, nas suas lon^^as noites de seis meses, nem siquer os pd- 

lidos raies de fugitiva aurora boreal vieraia adel^agar as densas 

trevas em que nasceram, crearani~se e se conservam ainda envolvi- 

para desespSro dos seus pacientes e cr^dulos acionistas. 
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Que 0 futuro de qualquer emprSsa, seja industrial, agri- 

cola ou comercial, deve ser a sua constante, sinSo exclusiva preo- 

cupagSo, e que os meios para conquist^-lo nSo foram e nem serSo os 

adotados pela Companhia de Navega^So a Vapor, ^ verdade t2.o vulgar 

e corriqueira, que a contragosto sou forgado a repetir; 6 s6 por- 

que ha mais de cem anos nSo conseijuiu ela fazer-se ouvir por quan- 

tos teni gerido essa companhia. 

Depois da invengSo dos mosqueiros, dizem que jd se podem 

apanhar moscas com vinagre. As companhias, de que ine tenho ocupa- 

do, parecem que comungam nessa crenga; mas como estSo todos engana 

dos... 0 que atrai as moscas § o assucar; o vinagre serve para as 

atordoar e mat^-las. Esta I que e a verdade. 

De fato, pretender que uma companhia de transportes que 

depende do favor pdblico, possa desenvolver-se, prosperar e garan- 

tir seu futuro, tomando como base da sua ^estSo a carestia dos fre 

tes 0. das passa^-ens, al6m de outros pecadilhos mais, k loucura i- 

gual li daquSle que, havendo plantado cardos, esperasse colher boni 

nas. 

Al ficam essas chapas semsabox-onas para as Companhias de 

Kavej^agSo a Vapor deglutirem. 

S, Luiz ~ Novembro 1902 Agrfcola 

"Federalista" de 26-11-02 
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OS SINDICATOS AGRICOLAS 

VIII 

Ha outra ordem de consideragSes, que nos levariam muito Ion 

iiG, mas que apenas esbogamos por desencar^jo de conciSncia. 

Si ^ justo ciue 0 frete seja calculado sSbre o p^so, e de 

acfirdo com o volume dos objetos, nao k inenos equitativo que deve Sle 

se aproximar, quanto possfvel, da proporcionalidade do valor dos mes- 

mos objetos. Gobrar v.^-. por una saca de carOgo de al^jodSo o mesmo 

frete que por outra de cafi, tenham embora o mesmo pSso e volume, se- 

ria simplesmente um absurdo em que, nSo raro, incidem as companhias 

fluviais. 

Quero mesmo admitir que as tabelas de fretes dessas compa- • 

nhias estivessem em relagSo h. cotagSo elevada, a que atingem os pro- 

dutos da lavoura; continuar, por^m, a cobr^-las depois que Ssses pro- 

dutos ficaram completamente desvalorizados, foi uma exi^Sncia que as- 

sumiu as proporgSes de clainorosa extorgSo. 

dois anos que houve a dibacle por todo o pais e a mis5- 

ria principlou a atacar t&das as classes sociais e a invadir todos os 

lares de envSlta com o fumo da incineragSo do dinheiro. Pois bem, s6 

a^ora reconhecerain essas companhias que era justo e conveniente bai- 

xar OS fretes e ainda assim a redugSo nSo foi alem de 20% para a ex- 

portagSo e 10?5 para a importagSo.* Feito isso, descangaram, revendo- 

se na sua obra. 

Provavelmente, pavoneaia-se elas com Ssse ras^jo de arqui-pa 

tiotismo e de acendrado protecionismo h. lavoura e ao comercio. N^.o h4 

duvida que assistidas j)elo clamor publico, ^emeram, estorceram-ce, e 

afinal pariram - ridicuius mus» 

De fato, a desvalorizagSo dos ijSneros da lavoura, em m6dia, 

se aproxima de 100^ e a redugSo dos fretes tendo sido de 10 e de 20% 

foi realmente enorne sacriflcio a beneffcio da lavoura e do comercio. 

Estudando-se tamb^m as tabelas de fretes em relacSo ao va- 

lor mercantil dos g^neros, depara—se com o absurdo de pa^'arem alaiuns 

deles ASfo do seu valor, como acontece ao sal e oo querosene — o adubo 

e a luz do pobrel 

A lealdade com que estudo e discuto t&das as quest^es de 

que me tenho ocupado, me obrita k se^^iuinte confissSo: 

Si vemos nossas empr^sas arrastar eScist^ncia penosa, asso- 

berbadas por constantes dificuldades, quando muito contornadas, sem— 

pre renascentes e jamais extirpadas, ^ 6sse deplordvel estado de coi- 

sas em ;;rande parte devido h. circunst&ncia de serem elas diriiiidas 

por neiiociantes, alias probos, zelosos e competentes, inas que ver^ian- 

do ao p§so dos seus pr6ppios nefi6cios, nSo dispSem do tempo preciso 

para estudar o meditar no que de melhor convem a essas en^ieitadas. 
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0 desprendiaiento, sinSo indifereiiQa, com que vejo acionis- 

tas tratarein, era assembl6a fe-eral, coinpaniiias onde tfem capitals embar 

cados, autorizaai-ne a dar-lhes &sae triste epiteto. 

NSo acompaiiho os que entendem que ao brasileiro, em ^eral, 

falta a faculdade ou o tino administrativo. Si aparecem queixas da 

sua ijestSo 6 porque k esc&lha dos prepostos nem sempre preside o con 

veniente critlrio, si 6 que aos proponentes nSo falta a intui^So cla 

ra dos seus verdadeiros interesses. S o que sempre se observa por 

ocasiSo das eleigtJes das diretorias de sociedades an&nimas. 

Quaiido investido de altas fung^es, o preposto, seja brasi- 

leiro ou nSo, si por mal remunerado, terd necesskriamente de acumu- 

lar outros neg6cios, que Ihe proporcionein suficientes meios de sub- 

sist^ncia. Uns 8-fazeres Ihe roubarSo tempo e o distrairSo en detri- 

mento dos outros, de sorte que ficarSo prejudicadas tOdas as suas 

ocupagSes. 

A id6a fixa, concentrada e calma, sem outras preocupagSes, 

6 a unica fecunda e que tem a faculdade inventiva. Os ^Snios, que 

abraiii^em multiplicidade de ne£6cios, sSo raros, e seria irris6rio pre 

tender encontrar c^rebros geniais para diretores de companhias. 

Mas para que ariiumentos quando temos fatos? Aquelas das 

nossas eniprSsas que sSo administradas pelos pr6prios donos, sejam ou 

nSo brasileiros, prosperamj as que, porim, o sSo por prepostos, emb£ 

ra estran4;eiros, nem sempre salvam as despesas de custeio. Ainda 

mais. Os mesmos ne^ociantes que diri^em comp'anhias sem proveito pa- 

ra OS acionistas, com muita perlcia e vsiitagera, manejam as complica- 

das transaQtJes das suas importantes casas comerciais. 

A questSb e, pois, de tempo, de dedicagSo e de compet^ncia, 

condigSes indispensdveis e que as companiiias devem paii^ar pelo seu 

justo valor, si quiaerem ser bem servidas. Infeliziiiente, elas assim 

nS.0 entendem, esquecidas de que o barato as mais das vezes sai caro, 

e muito caro. 

Talvez que devido k sua mA compreensSo das suas reais con- 

veni^ncias § que a Gompanhia de Nave^'agSo a Vapor, que por muito tem 

po monopolisou o transporte dos produtos da lavoura, armada com exa— 

^eradas tabelas de fretes, escolhendo as cartas que melhores lucros 

deixavam, desfrutando piniiues subvengSes do Geral e Provincial, en- 

tretanto, lutou sempre com dificuldades, tropegos de tftda esp^cie, 

sem jamais conse^uir desanuviar o presente a ainda menos ^iarantir o 

future; seja, porem, como fSr, o que vemos-5 vapores de outros Esta- 

dos que tem vindo e continuarSo a vir mariscar no seu pr6prio terri- 

^^rio o que nS.o acontece a qualquer (i^alo que se prese. 

Abstenho—me de mais aniplas consideragSes. 
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0 mapa ciue farei publicar, « basteiite suiiestivo para dispen- 

sar-ine de outros comentdrios. 

SSo poucos OS -^neros que menciono, mas como pelo dedo se co 

nnece o ^ji-ante, bastard Ssse especimen para dar a medida dos desvelos 

dessas compatihias que deveriam ser os principals auxiliares da lavoura 

e do coin^rcio, de cuja prosperidade participain, si 5 que exclusivamen- 

te dessas classes nSo vivem elas. 

Convim tambera nSo esquecer que para melhor servir os interes 

ses dessas duas respeitdveis classes teiu uma das coinpanhias de trans- 

porte assento larjio e c5niodo k mesa do banquete orgamentdrio da NagSo. 

Hd quern entenda que a subvengSo Ihe 5 prejudicial pelas obri 

ijagSes que Ihe imp3e. Ela que nSo a renuncia, $ porque bem conhece a 

diferenga que vai entre de^^lutir sem ter o trabalho de rnastigar, e ter 

0 trabalho de inasti^jar seia a certeza de de^lutir. Ilesse terreno nin- 

iiuem Ihe dd ligao. 

Dou por terminada a minha inj^rata tarefa» 

Sei que beneflcio aJ^^um advird para a lavoura do Estado, mas 

terei dito a verdade, o que, em tempos que correm, nSo deixa de ter o 

seu inlrito, pela soma de sacriflcios que imp3e, e pelo desaijrado dos 

que se consideram ofendidos. NSo talhei, por6m, carapugas, e nem dis 

cuti personalidades; falei em tese, e advoguei princ£pios universalmen 

te aceitos. Si alguera se julgar ofendido, lastimareij mas nSo me ar- 

rependerei do que disse, porque a verdade 6 como a luz - nSo pode ser 

obumbrada. Acima das conveni^iicias de quem quer que seja ■- indivlduo, 

associacSo ou classe - colocarei sempre a causa da lavoura, que I, re- 

pito, a causa de todos n5s, e a da pr5pria KagSo. 

S. luiz - Kovembro 1902 A/^rfcola 
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TABELA DE FRETES 

Caixa de Kerozene - do extrangeiro -do Rio „ I, ah 

para Caxias ij.^500 -para Pedrelras - 5$ 

Calxa de cerveja 

Barrica de fari- 
nha de trigo 

Barril de vlnlio - 

Saco de sal - 

Metro de mercadorla- 

para Caxias 

para Caxias 

do estrangelro 

para Caxias 

8|ooo 

5^hoo 

7$i|.00 -para Pedreiras 

-do Rio 

5IOOO -para Pedreiras 

5^000 

7$000 -para Pedreiras 

para Caxias 1$800 -para Pedreiras 

do extrangeiro ij.0$000 

para Caxias 100^000 -para Pedreiras 

- 91200 

- 6;^8oo 

- J4.I000 

- 5#li-00 

-7I000 

-1^650 

-110$00( 

de 

do 

N.E. - As companhias fluviais reduzirarn de 10^ os fretes de Ida. 

Sendo de 3^500 o preqo do saco de sal o frete excede a k.Ofo\ 

0 kerozene esta no mesmo caso. 

Si o frete de um barril de quinto e de 0 pipa seria 

5§/7 = 35I000 

Os fretes do Lloyd sao tao exagerados, que surgem reclaraaqoes 

Norte e do Sul, que ja foram ecoar no Congresso Federal;entretanto 

comparados com os das nossas companhias de navegagao, nos deixam 

agua na boca. 

ObservaQoes 

i^uando deparei com os exorbitantes fretes, que ai ficara, 

confesso que tive, como era natural, um assomo de revolta; porem 

bem depressa sopitado a vista das tres respeitaveis firmas, que 

subscreviam as tabelas, que estavam na minha frente. 

Reflexionei que tres cavalbeiros dos mais distintos pela 

inteligencia, criterio e manejo dos negocios, sera razoes muito po- 

derosas, ou pelo menos, sem algum motivo plausfvel, nao subscreve- 

riam tabelas, onde se encontram fretes vexatorios para tempos pros^ 

peros e aniquiladores para a miseria que nos cerca» 

Depols de muito matutar e parafusar, parece-me que conse 

£ui encontrar o x do misterio e tao valiosas foram as razoes, que 

descobri que, de censor, me convert! era_ apologista entusiasta dos 

trabalhos em questao. 

procedamos, porem, com metodo, para mellior compreensao 

do meu fellz achado. 

Kerozene - 0 que as companliias tiveram era vista com o 

Pesadissimo frete que cobram por esse genero que irrefletidamente 
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chamei - luz do pobre, foi obrlgar a populaqao do nosso sertao a cul 

tivar o carrapateiro e a aproveitar o coco de palmeira, que com van- 

tagein substituem o Infecto kerosene e sem o risco de explosao, Nada 

mals patrlotlco do que forqar o raatuto, por esse meio Indireto e 

brando, a nao comprar ao estrangelro, embora barato, aqullo que tern 

em casa e de gracja, Parece-me, portanto, perfeitamente justlficado 

o frete do kerozene, 

Farlnha de trlgo - 

Ainda mais isto! 

Importar farlnha de trigo, la para op confins do Estado, 

quern dlspoe de substanclal tapioca, da Incoraparavel araruta, do deli 

closo cariman, e de tantos outros farinaceos, igualmente nutrltivos 

e saborosos, e simplesmente luxo fofo e inadmissivel. 

iiuem pode comer, ate tocar com o dedo, o seu bblo de tapio 

ca, o biscouto, o pao leve, o belju e muitos outros bolos gostosos, 

nao preclsa de pao, comlda insipida e antiquada, que Ja era conheci- 

da de Abrahao e dos pharaoes do Egito, Ora, quem quizer ter luxo 

descabido que o pague caro para nao ser tolo, e por Isso julgo tam- 

bera justlficado o frete da farlnha de trlgo. 

Vinho - Importar vinlio falsiflcado, droga que nos irapingem 

como se fosse de uva, e realmente extravagancla dos que podem beber 

OS dellclosos e Mglenicos vinhos de caju, " de genipapo, de ananaz, 

de palmeira, etc. que sabemos como sao fabricados,' e que todos podem 

preparar em suas casas, e tambem com a vantagem de poder tomar, as 

escondidas, o seu plfaozlnho sem que os outros saibam. 

Para os que'gostam da pinga um pouco mals forte, tambem te 

mos a cachacinha e a tiquira, fllhas genuinas e legitlmas da cana e 

do beiju-assu, e que tem a singula^r propriedade de refrescar os que 

estao quentes, e de aquecer os que estao frlos. 

Os fretes, pols, de kerozene, da farlnha: de trlgo e do vi- 

nho sao incontestavelm^nte patriotlcos e como tais credores de ge- 

rals aplausos. 

Cerveja ~ Gerveja? Cerveja na roga? 

E deveras um disparate, slnao o desaforo Inaudlto! 

tiuem tem a dois passos, sem Ihe custar um vlntem, a jussa- 

ra, a bacaba, o buritx, o caju, o cupu, o maracuja, o caldo de cana, 

e muitos outros regrlgerantes, que abundam nas nossas matas, preclsa 

la de cerveja, beblda nem sempre Inocente?! 

' Ora, nlnguem deve cooperar para disparates de quem quer que 

se.ja, e as companhlas bem procedem Impedlndo-os pelos meios ao seu 

a'lcance. Perf el tamente. 

Cafe - H-i^e horror! Comprar cafe quem pode te-lo a mao, em 

seu quintal, e prepara-lo a caprlcho?1... Nao sabem esses preguigo- 

sos que o cafe, seco em cere.ja, e asslm conservado. para ser pllado 

na ocaslao da torrefagao, flea ainda mals saboroso? 
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Plante cafe quera quizer toma-lo bom e barato, pols nln- 

guera Ih'o impede; si comprar caro, e porque quer, e nao podera 

queixar-se. 

Sal - 0 sal de cozlnha e apenas necessario para ml sto- 

res cullnarios, que na casa do pobre, se reduzera a uma so panela 

e por isso e insignlficante o seu consumo. 

Nao temos charqueadas, Cada qual, no interior, de longe 

em longe, mata o seu boizinho ou o seu porquinho. Si o boizinho 

ou o porquinho forara furtados, o que nao e raro, pouco importara 

o preqo do sal; era caso contrario, nao havera aumento de consumo, 

porque as carnes salgadas dispensam esse adubo e no fim dara cer~ 

to. 

Foi esse o argumento de meu amigo Serzedolo, quando Ju£ 

tificou o pesado imposto de consumo, langado sobre os fosforos. 

"Este imposto, disse o ilustre parlamentar, so pesara sobre os fu 

mantes, que, para seu castigo, devem pagar caro o seu v'cio» 0 po 

vo, em geral, poucos fosforos gasta por dia, e sera minima a par~ 

te que Ihe cabera deste impostoJ" 

Provavelmente, foi assim que raciocinaram as companhias 

de navegacjao e carregaram urn tanto a mao. 

De sorte que esse genero indispensavel, e insubstitu£- 

vel, paga de frete para Caxias ou Pedreiras Ij-6^ do seu valor no 

mercado inicial. Enfim, como a bandeira cobre a carga, estao e- 

las bem apadrinhadas com o Dr. Serzedelo. 

Falta somente (e ja era tempo) o frete por metragem, que 

e de 15^ mais caro do que pagam mercadorias vindas do estranfeirol 

Como este negocio e com o comercio, la se avenham e como sao pa- 

rentes, ninguem se deve meter nesses ajustes de contas. 

Ora, ai estal 0 que a primeira vista parecia um horror, 

se transformou em louros para as companhias fluvxais. E sempre 

assim. (^^uando nao examinamos bem as coisas e nao as estudamos 

com cuidado, quase sempre somos injustos. 

Estavamos supondo muita coisa feia para essas compa- 

nhias; entretanto, modestamente, caladinhas, sem ostentaQao, tra- 

balhavam elas patrioticamente pelo bem da NaQ^-o* para a regenera- 

Qao do povo... C^uem tal suporia?!... 

E o que e ainda mais para se adMrar - sera soltarem uma 

so queixa, sem artivularem uma unica palavra em sua defesa, carre_ 

gavam, com evangelica resignagao, a fama injuriosa de estarem de- 

fraudando a pobre lavoura - elas, cujo hobre e alevantado intuito 

era compelir essa descuidosa gente a ter juiao, e a aproveitar as 

riquezas que tem em casa. 

S. Luis - Novembro 1^02 Agrfcola 

Biblioteca Publica Benedito Leite 



- lolj. - 

0 RELAT6rI0 do GEREilTE DO ENGEiraO GEIITRAL S. PEDRO 

I 

Corao sempre o relatorlo do distinto Gerente do Engenho 

Central S. Pedro, apresentado ultlmaraente a llustre diratorla da 

Gompanhia Progresso Agricola se torna notavel pelo desenvolvimen 

to que costutna dar aos assuntos de que se ocupa e ainda raals pe- 

la elevaqao de vistas, pela proficlencia com que dlscute todas 

as questoes que aventa, Asslm fossem esses Importantes relato- 

rlos devldamente apreciados e tornados pelos interessados na con- 

sideraqao que merecem e nao arrastarla o Sngenho Central a exis- 

tencla precarla e angustiosa que todos deploramos. 

Escrito depois da sua vlsita,,com que honrou o seu co- 

lega do Engenho Castelo, o meu distinto amigo, o Snr. Coronel 

Caldas e Olivelra, parece que subscrito algum dos topicos do seu 

bem elaborado relatorlo aos signatarios das InstruQoes que regera 

aquela Usina. 

parecera temeridade mlnha contraditar profissional tao 

aballsado e cujas opinloes sou o primeiro a acatar. Mas justa- 

mente pelo alto valor e pelo peso dos seus conceitos e que me 

go, como um dos signatarios daquelas instruQoes, na obrigaQao de 

vlr combate-las como perlgosas, sinao perniciosas, aos que costu 

mam jurar ha fe dos padrinhos. 

31 o digno gerente do Engenho Central S. Pedro se llm^ 

tasse a por em pratica, naquele importante estabelecimento, es- 

sas suas teorias agricolas, nada teriamos que ver com issoj mas, 

nao, o Snr, Ce. Caldas e Olivelra veio a publico, em importante 

documento oficial, defende-las e propaga-las e de uma forma que 

seduz, llude e gera convlcQao no espirito dos que, sera detido 

exame, oTuscados pelo brilho da sua argumentaQao e respeitando a 

autorldade do seu nome, nao duvidarao aceitar suas afirmativas to 

mo verdades incontroversas e perfeltamente adotaveis. 

Com o intuito de metodisar a discussao e para melhor 

compreenaao dos poucos que se Interessam por estas questoes, irei 

transcrevendo urn a um os trechos do relatorlo, que desafiaram o 

meu reparo, a proporQao que os tiver de contestar. 

"Embora contestado por colegas distintissimos, conti- 

nue sustentando que os canavials devem ser^plantados aproveltan 

do-se a humidade do Inverno que findou e so em ultimo caso a do 

inverno que comega. 

cana exige cova de dimensoes estabelecldas pela pra 

tica, e nao pode o plantio ser, com identico resultado, indistin 

tamente praticado no principle ou no fim do inverno. 
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"Seria prociso um acordo previo entre o plsntador de Ja- 

neiro e a Natureza para que era Pevereiro bouvesse um veranlco. 

"0 rigor das chuvas neste mes e un mal tao pernlcioso pa 

ra OS que precnnisam o plantio de Janeiro, quanto a estiagem de 

Agosto para os que, corno eu, preferera plantar era Junlio." 

Em trocos raiudos e ao alcance de todos, a cana deve ser 

plantada a deterrainada profundidade - o que as chuvas de Janeiro e 

de Feverelro nao perraitera. 

0 siraples enunclado deste topico- do relatorio delxa cla- 

raraente a descoberto os riscos 6u os Inconvenientes/ quer de ama, 

quer de outra epoca do plantio da cana - arabas elas tera o seu con- 

tra. Si o plantio, raais tarde - era Janeiro - tera contra si exces- 

so de huraidade, o que e feito mis cedo - era Julho - corre o risco 

da falta dessa raesraa huraidade que e necessaria a vegetagao. Para o 

mal proven!ente da estiagera de Agosto, apela o digno Gerente para 

a irriga^ao, entretanto que, corao'corretivo para o excesso de hurai 

dade em Fevereiro, so encontra ele o acordo previo com a KaturezaJ 

Mas a drenagera para que serve, raeu caro Gerente? 0 que sera raais 

dificil e dispendioso, iri^gar ou drenar ura canavial? 

E pois evidente que no proprio terreno escolhido pelo Sr. 

Gel. Caldas de Oliveira e no qual ele, a seu bel prazer, colocou a 

questao (e que nao e o verdadeiro)'o plantio de cana, raesrao era Ja- 

neiro, nao corre maia riscos e nera fica era piores condiqoes do que 

quando ele e feito era Julho. 

Mas o 3nr. Gerente engana-se. Ninguera, que me conste, 

preconiza o plantio da cana em Janeiro. 

0 que por esta diretoria foi aconselhado ao Gerente da 

Usina Castelo e o que parece racional e que seja a cana plantada 

"logo apos as primeiras chuvas" que de ordinario aparecera de Novera 

bro a Dezerabro. 

Confiadas a terra nessa ocasiao "em covetas com as diraen 

soes estabelecidas pela pratica" corao criteriosamente exige o Snr. 

Caldas e Oliveira, tem a cana tres longos raeses para adquirir vi- 

gor suriciente a fim de resistir as incleraencias do inverno. De- 

raais, as chuvas era Fevereiro ordihaEiamente nao sao copiosas quan- 

to afirma, em absolute, o relatorio era questao. Recorrendo aos ve 

Ihos assentos do Engenho Tramahuba verifiquei que das desenove sa- 

Tras que la trabalhei, nove terrainaram nos dias lij-7 23t 28- i].- 2i|- 

18- 11 e 25 de Fevereiro. 

Aquele estabelecimento, so por falta de cana dea.xou de 

safrejar em Pevereiro, mas nunca, que me recorde, por excesso de 

chuvas. 
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Bera ve o meu dlstinto amlgo que as canas plantadas de 

Novembro a Dezembro, aproveitando as vantagens das covetas de 

dimensSes aconselhadas pela pratica, fleam a coberto quer da es 

tlagein da Agosto, quer do excesso de humldade de Peverelro e go 

zando ainda de muitas outras vantagens, como demonstrarei no! 

segulntes artlgos. 

S. Lul2, 22 de Kargo de I903 Agricola 
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0 RSLATORIO 30 GSRENTE DO EKGSNHO CENTRAL S. PEDRO 

II 

Parece~me haver demonstrado, no meu priraeiro arti^go, que 

OS canaviais, embora denominados - canaviais de Janeiro - devem ser 

plant ados lo^o ap6s as primeiras chuvas, a fim, nS,o s<5 de aproveita 

rem a inaprecidvel vanta^era das covetas profundas, mas ainda para 

nSo correrem os riscos da estiasiera de Ai^ftsto, tSo malsinada pelo 

diijno ii'erente do S. Pedro, e a cujos terriveis efeitos, por mais de 

uma gez, tea $le assistido com os olhos rasos de Idgrimas, apesar 

do seu finimo varonil. 

Ninguera enxergue descabido remoque nas minhas palavras. 0 

habitante da cidadej com a vida movimentada a que dikriamente se en 

trega, no meio de emoQ^es que se sucedem r^pidas, sem deixarem du- 

radouras impressSes, nSo forma id^ia e nem pode oorapreender as rela 

g3es fntimas, as ligagSes profundas de afinidade e de simpatia que 

se estabelecem entre o cultivador e a sua cultura. 35 o mesmo afe- 

to... 0 mesmo... porque nSo empregar o termo pr6prio? o mesmo amor 

do pintor pela sua tela a que deu vida com o seu gtinio, o do escul- 

tor pelo pedago de mdrraore que animou com o calSr da sua inteligSn- 

cia; assim o agricultor ama a plantinha que deve a exist^ncia ao 

seu trabalho e que Sle carinhosamente rega com o suor do seu rosto. 

S por ^sse sentimento que prende o iiomem ao fruto do seu ti'abalho 

que a fortuna adquirida com o suor do pr6prio rosto 5 mais poupada 

do que a herdada ou ganha k golpes de fortuna. Confrontemos agora 

as vantagens e os inconvenientes de um e de outro plantio e o Snr. 

Cel. Caldas e Oliveira, com a lealdade que o caracteriza, nSo duvi- 

dard em confessar o seu ^rro. Vejamos. Para plantar em Julho terd 

0 Snr. Gerente necessidade de rogar em Maio e de queimar em Junho, o 

que importa em dizer-se que fesses terrenos ficarSo pbssimamente 

queimados. As "coivaras" serSo ferozes e muito dispendiosas. 0 ter 

reno ficard "cru" e pouco adubado de cinzas. As semenues das vege— 

tagSes daninhas escaparSo ao fogo e germinarSo imediatainente ap6s a 

queima. Em tais condigSes Sisses canaviais nSo dispensarSo duas 

"custosas" capinas no verSo. Empraso o meu digno amigo a contestar 

qualquer dosses tremendos capftulos de acusagSo. 

E quando n^d seja isso bastante, ouga mais: as canas plan 

tadas em Julho, em terrenos firteis, virgens como as magestosas e 

seculares matas do S. Pedro, cuja selvagem devastagSo o Snr. Caldas 

e Oliveira acremente condena e com razSo, desenvolvem-se demasiada- 
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mente - "Brutam" - corao 1^ dizem. Em fevereiro jd estSo elas acama- 

das, em contato com o solo hiimido e assim perrnanecem 6 e 8 raeses, en 

raizando, apodrecendo, h. discrigSo dos animais daninhos, at6 que o 

cutelo do operdrio a ceife. Mas... em que deplor^vel estado sSo 

elas encontradas? 0 que resta dosses canaviais tSo belos que, eir. De 

zerabro ereun o enlevo dos olhares amorosos do meu amigo? S6 restarSo 

canas passadas, enraizadas, podees, com o caldo degenerado, como lei 

te da mulher que concebe durante o perlodo da ainamentagSo e pauplrri 

mas de sacaroseJ Mais de 30% ficard sob e sObre "palha". Fui teste 

munha dosses desastres e duvido que lavrador al^'um de oana me contes 

te. 

S esta certamente a I'azSo pela qual o digno Gerente do Sn- 

genho Central S, Pedro prefere as socas ks canas novas, como discuti 

reraos mais tarde. 

Consideremos agora o plantio de cana de Novembro a Dezem- 

bro, tSo acerbamente criticado pelo ilustre gerente do Engenho Cen- 

tral S, Pedro. 

Prepara-se o rogado em Setembro, queima-se-o em Outubro e 

planta-se a cana em Novembro, ou ainda em Dezembro, como ficou dito, 

0 que acontece? 

A roQagem serd feita com tSdas as regras; a queima ser^ 

perfeita; o terreno ficard "v8,rrido"; nSo ficarSo coivaras; s6 esca- 

pard a lenha de que precisa o fabrico; foram destruidas tSdas as se— 

mentes nocivasj o terreno se conservard linipo por muito tempo; a ca- 

na poderd ser plantada em covetas, com as dimenstJes estabelecidas p_e 

la prdtica; serSo poupadas duas capinas e as que houverem de ser fe^ 

tas no inverno, serSo facllimas ~ simples abater de gr^los. 

Temos ainda mais. As canas plantadas nessa ^poca s6 em 

Junho principiam a acainar, quando o terreno 3^ estA enxuto, e 'acaba 

rSo de se desenvolver, justamente com a humidade que 6 aproveitada 

pelo Snr. Caldas e Oliveira para as suas plantagSes de Julho." 

Ora, sendo assim essas canas nSo enraizam, nem apodrecem; 

conserv^-se sSs, com 0 caldo puro e rico de sacarose at^ a moagem. 

"Quando houver quem nos fornega canas novas tSo sSs, tSo 

ricas de sacarose e tSo baratas quanto as socas, entSo sim, cuidare- 

mos de imitar os agricultores americanos". Este perfodo 6 tamb6m do 

relat6rio do meu amigo, o Snr. Caldas e Oliveira. Pois bem; al tem 

o Snr. Gerente canas novas nas condigSes exigidas - quase que tSo ba 

ratas quanto as socas, por^m muito mais sumarentas e rendosas. 

Em terrenos fracos, pobres de humus, exaustos, admito que 

haja necessidade de plantio em Julho, porque entS.o tem a cana preci- 

s3.o de 12 a 18 meses (como acontece em Uberaba) para 0 seu complete 

Biblioteca Publica Benedito Leite 



- 109 - 

desenvolvimento; no ub^rrimo vale do PindarS, porim, onde 9 meses 

sSo suficientes para que ela adquira bOas condigc5es de moagem, o 

plantio em Julho S excesso de prudSncia, sinSo Srro prejudicial. 

0 Snr. R.S, de Caj?valho, eia urn aprecidvel trabalho s8- 

bre a cultura da cana, afirina que, nos nossos fSrteis e apropria- 

dos terrenoQ de cana, pode ^le dar trSs cortes no perfodo de dois 

anos. 

Segundo a teoria que combato, os dltimos canaviais cor- 

tados em una safra., nSo terSo tempo de se preparar para a safra 

seguinte. 

As irrigagSes, pelas quais insiste criteriosamente o 

digno Gerente, devem servir~lhe, nHo para beneficiar suas planta- 

gSes de Julho, mas para Ihe permitir o plantio em Cutubro, que e 

a Ipoca raais conveniente para ^sse servigo. Si me contento com o 

plantio de Novembro a Dezembro, e porque s6 disponho da irrigagSo 

natural, que 6 a das chuvas. Queiu, poi'^m, tiver a vantagem de 

possuir a irrigagSo artificial e poder plantar cana ^ vontade, d_e 

ve preferir o m^s de Outubro. S o que me ensinou a longa prdtica 

de 24 anos. 

NSo pretendo atirar na balanga tsses 24- anos de labor 

incessante, como se f&ra a espada de Breno. 

Sei que depois da invengSo de Guttemberij; se compra a ex 

periSncia a vil prego, mas pelo fato da minha haver sido adquiri- 

da com acurada observagSo, jul^uei poder invoci-la sem vitupSrio. 

3, Luiz - 26 de Margo de 1905 Agrfcola 
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0 RELATCRIC DO GERENTE DO ENGEKHO CENTRAL S. PEDRO 

III 

Sem que posoa ser increpado de presungSo, parece-me que 

satisfiz o rrieu distinto amigo, o Snr, Cel. Caldas e Oliveira, com 

as explicagSes que huniildemente Ihe forneci sSbre o plantio da ca 

na, aconselhado ao Gerente da Usina Castelo. 

N3a ine afastei, coirio viu, uiiia s6 linha do terreno pr^- 

tico, para riiim sempre o mais importsjite nas quest^es ggrlcolas. 

NSo me refer! k benSfica influSncia dos raios solares 

durante os mesas de estiagem, e que vivificam ou revigoram a ter- 

ra e desenvolvem nela extraordindrio vigor e mais rdpido desenvol 

vimento do que as que sSo feitas no fim do inverno. E ^sse um fa 

to de semples observagSo, que nSo escapa "k mais distraida atengSo 

e jd foi cons8.grado pelos siculos. "Depois de prolongada s^ca a- 

t6 as pedras brotam" dizem com muita propriedade os nossos matutos 

BWtheleray (Voyage du Jeune Anacharsis en Grbce) refere 

que os gregos, quando plantavam uma ^rvore, abriain a cava com 

dois ou trSs anos de anteced^ncia, para que os raios solares a 

fertilizassem, 

Bern vS o Snr» Gerente que nSo 6 de hoje que sSo os raios 

solares aproveitados como fertilisanteb e que a sabedoria antiga, 

acumulada durante dezenas de sSculos, nSo pode ser impunemente 

desprezada.. NSo fiz tamb6m cabedal das riquezas vegetativas a- 

cumuladas na atmosfera, durante a estiagem, e que se precipitam 

sObre a terra, com as primeiras chuvas e que constituem um ferti- 

lizante de subido valor. 

N3a 6 sem razS.o que todos guardani suas plantagSes para 

depois das primeiras chuvas. 

NSo I S(5 por causa da humidade, porque essa poderia num 

pomar, ou numa horta, ser suprida pela irrigagSo - mas pelo maior 

vigor da terra e fecundidade das primeiras chuvas. B porque a ca 

na hd de fazer excegSo a essa regra? Kada o aconselha nem justi- 

fica. 

Poderia tainbSm chamar a esclarecida atengSo do Snr. Ge- 

rente para o fato que sabem todos os pSiantadores de cana e vem a 

ser - que as socas, as prediletas do Snr» Oliveira - as socas, di^ 

go, dos canaviais, chamados de Janeiro, sS,o muito superiores h.s 

^dos canaviais de Julho. A razSo 5 6bvia, e abstenho-me de da-la 

a um provecto profissional, mas sempre Ihe direi que fui testemu- 

nha de fenSminos tSo surpreendentes que s6 por si fariam pender a 
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balanga para o meu lado. Alongaria, porem muito esta discuss3o e o 

que tenho dito parece suficiente para gerar convicQSo era espiritos 

esclarecidos, sem prevenQSo e de bOa 

Antes, porem, de passar a outro ponto da nossa controv6r- 

sxa, nSo me seja levado a mal pedir ao Snr. Caldas e Oliveira a ex- 

plicaQSo do sej/uinte tdpico do seu relat5rio; 

"Principaluiente com o dispendioso trabalho rotineiro, que 

ainda adotamos, 6 preciso tratarmos da irrigagSo dos nossos cana- 

viais.'" 

Intrigou-me deveras Ssse "principalmente" que inicia essa 

objurgat5ria do Snr. Gerente, 

EntSo a cultura extensiva necessita mais de irrigagSo do 

que a intensiva? 

Canaviais que nS.o forain localizados, que estSo hoje aqui, 

amanhS all; terrenos que tSm de ficar em poisio por mais, talvez de 

dois dec^nios, podem carregar com o disp^ndio enorme de uma irriga- 

gSo que muda todos os anos, por assim dizer e que chamarei itineran 

te? 

Sabem todos a melhor ainda o Snr. Caldas e Oliveira que 

^sses grandes melhoramentos, aconselhados pela agronoraia, entre os 

quais ocupa lugar saliente a irrigagSo, exxgem como condigSo "sine 

qua" a permanSncia, a estabilidade da cultura, sem o que se tornam 

impraticaveis aquSles melhoramentos. Como, pois, pretender a irri- 

gagSo "para canaviais que, verdadeiros judeus errantes, jamais pa- 

ram e viajam eternamente?" 

Esse desideratum do Snr. Caldas e Oliveira, deve forgosa- 

mente obedecer a algum motive ponderoso, que me escapa, e cuja ex- 

plicagSo solicito, sem pretender abusar de sua gentileza. 

Esta primeira parte de nossa controvlrsia, parece-me, e^ 

td esgotada. 

0 ilustre Gerente do S. Pedro necesskriamente pretender^ 

achatar-me. Acredito que nSo Ihe serd isso dificil, porque a mi- 

nha bagagem cientlfica k muito leve, espero, por^m, merecer-lhe a 

seguinte fineza; Na resposta com que me honrar, acompanhe-me terra 

a terra; faga o que eu procure! fazer, agarre um por um os meus ar 

gurnentos e pulverise-os. 

So assim conseguiremos nos entender e colheremos resulta 

dos prdticos que poderSo aproveitar nossos colegas que, como eu, 

andam errados. 

Antes por^ra de passar ao estudo das socas que o Snr. Ge- 

rente prefere ks canas novas, devo fazer franca e leal confissSo. 

Quasi todos os meus canaviais erfMi de Julhoi NSo se admire, nem 

bata palmas. 

BlUiotoca Publica Benedito Leite 



~ 112 ~ 

Condenando o plantio de csna nessa Spoca, via-me tbdavia, 

forgado a faz^-lo por conveniSncia dos servigos. Era o dnico tempo 

disponlvel que eu tinha. Os meses de Junho e Julho, em Engenho re- 

gularmente administrado, sSo os mais desocupados e eu os aproveita- 

va para as novas plantagSes; deixd-las para mais tarde, complicaria 

com a safra e seriam feitas a saldrio, por gente livrem com extraor 

dindrio disp^ndio. Tentei mais de uma vez parcialmente a experi^n- 

ciaj ficava-oe caro e mal feito o servigo. Entretanto saiba o meu 

ilustre amigo que algumas vezes, quando o verSo era chuvoso em De- 

zembro perdia o amor ao servigo feito, mandava rogar essas ca- 

nasJ 2 o caso; nem sempre se faz o que se deve fazer, faz~se o que 

se pode. Nisto consiste a sabedoria humana. 

Sste conceito S mais. profundo do que muita gente supt5e e 

0 digno Gerente do Engenho Central 6 o exemplo vivo desta incontras 

tdvel verdade. No S. Pedro faz Sle o que pode e nSo o que deve fa- 

zer e portanto nSo extranhard que me acontecesse o mesmo. A mim 

era imposs£vel veneer a des£dia e o desbrio dos trabalhadores li- 

vres, a Sle nSo S dado curar a surdez crOnica dos diretores da Pro- 

gresso Agricola que nSo ouvem os seus clamores de todos os dias, em 

todos OS tons. 

Eu suportava pacientemente (e para quem apelar?) o que ha 

via de inconvenientes nas plantagSes, que era forgado a fazer fora 

de tempo. 

E meu digno amigo, mais feliz do que eu, vinga-se paten- 

teando ao pdblico, nos seus luminosos relat6rios, o anacronismo do 

m^todo de cultura ainda adotado no S. Pedro, e denunciando que a 

enxada n^sse importante estabelecimento agrlcola S o mais aperfei- 

goado instruraento rural nele empregado! 

2 uma vinganga velada, nobre e delicada, "que, manuendo o 

dec5ro conveniente dd, todavia, a cada um o que Ihe pertence. E si 

nSo 6 obra de misei'ic5rdia o expCr aos olhos do publico as faltas 

do seu pr6ximo, nSo deixa, por isso de ser agSo merit6ria, de acen- 

drado patriotismo, combater denodada e incessantemente pela trans- 

formagSo urgente, imediata da lavoura do Engenho Central S. Pedro, 

numa terra refratdria a todo progresso agrlcola. 

Para auxilid-lo citarei um trecho de interessante estudo 

s&bre LlecSnica Agricola do Snr. A. Peselti de Moraesj diz ^le: 
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havera que possa de bOa reslstir h. evid^ncia e nSo se 

coiivencer de uma verdade tSo material, que poderd sei' apalpada, etc. 

etc." 

Como estd o Snr. Peselti de Itoraes en^i-anado. 

Pois no MaranhSo muita gente que ainda nSo eota' conven 

cida, que resiste h. e\ddSncia de verdade tSo material e palpdvel, I 

o que mais 5 para se admirar - hoiaens inteliijentes, respeitados, an 

chos do seu valor, para os quais o'problema agricola 6 coisa de no- 

nada. 

2 triste; e o caao de se dizer como a delegagao da lavou- 

ra de S. Paulo; - "Mais alguns dias e teremos a mis^riaJ" 

Nessa ocasiSo terei voltado ao Nada, mas o Snr. Geren- 

te de S. Pedro se recordard, talvez, das previsSes do seu amigo e 

adriiirador. 

S. Luiz - 23 de Margo de 1903 Agrlcola 
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0 RBLAT6RI0 DO GERENTE DO ENGENHO CENTRAL S. PEDRO 

IV 

Ja e tempo de abordarmos o segundo ponto de nossa contro- 

versia, nao menos, sinao mais importante do que o primeiro, 

Observando o metodo que adotei, transcreverei os princi- 

pals topicos do relatorio na parte referente a preferencla que o 

Snr, Gerente manlfesta pelas socas. 

Diz ele: 

"A clrcunstancia de havermos feito uma safra unicaraente 

com socas e estas maltratadas por falta de chuvas e de cultura, le 

va-ae a consignar aqul uma opinlao que nos vera da Loulziana, trazi- 

da para all das fndlas Orientals, Trata-se das vantagens decorren- 

tes do abandono das socas, operando-se as safras exclusivaraente com 

canas novas. 

"Como quer que seja, cumpre-ae chamar vossa atengao para 

a clrcunstancia de estarmos conclulndo uma safra trabalhada somente 

com socas, cujas despesas culturaes se elevaram a pouco' mais de dols 

rail rels (2^000) por tonelada de cana. 

**Em face do que venho de expor-vos, baseado em cifras, 

resta-me perguntar si havera entre nos quem se incumba de cultivar 

canas novas, mesmo pelo duplo do custo das socas que estamos moendo» 

Quando houver quem nos forne^a canas novas tao rlcas de sacarose, 

tao baratas quanto as socas que expontaneamente nos da a uberdade 

do nosso solo prlvlleglado, entao slm, culdaremos de imitar os agri 

cultores amerlcanos. Antes dlsso correrlamos o risco de aumentar 

o numero, ja crescido, das Imltagoes Infellzes." 

Antes de mais nada devo lembrar que ha socas de 1& e 2a 

e ate de 8a folha e que nao se pode apllcar indlstlntaraente a qual*> 

quer dessas "folhas" o mesmo dltlrambo, que entusiasticamente com- 

pos o Snr, Gerente era honra da soca "nova", 

Cada uma dessas folhas de canavial (socas) tem o seu "ere 

dlto" e o seu "deblto" multo divergentes; e a soma de todos esses 

credltos e debltos e que deverla ter sido balanceada com a cana no- 

va, Sabe todo plantador de cana que as socas decrescem em quanti- 

dade e era qualldade a proporQao das "folhas" que vao produzindo e 

cjue o seu cu.s'fcei.o crosc© na razao Invsrsa. AS SOCaS, portflllto, QUan 

to menos valem tanto mais caras sao, Bu me explloo: si as socas no 

vas sao o "produto expontaneo da uberdade do solo prlvlleglado do 

S, Pedro", como belamente se expressa o digno gerente, as ressocas, 
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que se Ihe seguera, sao o produto do rnanejo Incessante da enxada 

que e o mais aperfeiqoado instruraento rural do S. Pedro, manejo 

que se vai acelerando na razao inversa da produqao e na direta 

da idade da soca. Forqoso e portanto confessar que, si ha so- 

cas do custo de 2^000 a tonelada, tanibem as havera do de 8^000 

e de llfOOO, Ora, somando-se todas as despesas feitas com o 

cultivo e o corte de todos os canavials de socas (da 2a 3^ h- 

53= 6a folha) e divididaa pelas toneladas de canas produzidas por 

todas elas, nao duvidarei afirioar que ficarao mais caras do que 

as canas novas, mesmo as plantadas em Julho, como prefere o meu 

amigo, 

Ja ficou tambem deraonstrado em artigos anteriores que 

as canas novas, plantadas de Outubro a Dezembro, conservam-se 

sas quanto as socas e que si nao sao tao ricas de sacarose coiho 

aquelas, sao muito mais sumarentas e portanto mais rendosas. 

So era casos excepcionais, uma tonelada de canas novas, 

plantadas de Outubro a Dezembro ficara mais cara e produzira me 

nos assucar do que uma tonelada de socas e ressocas, 

Esta distinqao entre as diferentes folhas, ou catego- 

rias de socas que escapou ao digno Gerente, seria por si so su- 

ficiente para matar a questao "ab ovo" si outras e mais pondero^ 

sas razoes nao militassem contra essa opiniao, desde que se tra 

tar, nao de canas que vegetam "expontanearaente'' mas das que sao 

cultivadas como aconselha a agronomia; nao de canas que produ- 

zem 6 e 75^ mas das que permitem uma extra<;ao de 20 toneladas de 

assucar por hectare. Quando chegarmos a essa demonstra^ao, o 

meu amigo nao duvidara confessar que o abandono da soca e vant^ 

joso em cultura em que sejam observados os princlpios agro- 

nomicos. 0 Snr. Cel. Caldas e Oliveira, bem sabe que aprovei- 

taraos demasiadamente as socas para pouparmos o mato, isto e, pa 

ra que os canaviais nao ficassem em poucos anos, a grande dis- 

tancia do Engenho, o que saria a sua ruina. 

Outros colegas nossos, alem desse motivo, tinham tam- 

bem necessidade de aproveitar as cercas de que eram circundados 

seus canaviais, 

E assin procedlamos todos porque o trabalho do escra- 

vo correspondia a ii-OO reis, que era a despesa que com eles fa- 

zlamos. Hoje porem que o salario e de 200 reis mais dlevado, 

"devemos ser cautelosos na adoqao de uma medida de maior rele- 

▼ancia para nos, como esta de que tratamos" e que pode em mui- 

tos casos dar resultados negatives. 
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Mas, entendamo-nos bem, Nao direi que na cultura "exten 

Siva" as socas, em geral, nao tenham valor apreciavel, e que devein 

ser abandonadas "in limine". Nao vou tao longe; podem "modus in 

rebus" elas, devera estar subordinadas a inteligente criterio, de 

forma que o debito nao exceda o credito. 

fiste criterio no Eng. Castelo e o seguinte: Sempre que a 

despesa orqada exceder a ij.#000 reis por tonelada presumfvel de ca- 

na, e a soca abandonada. 6sse pre90 corresponde a uma media de 

200 reis por quilo de assucar. Nao requeremos "brevet d'inventiorf' 

e por isso a nossa "invengao" pode ser livremente adotada no S. Pe 

dro, o que sobremodo nos desvaneceria. 

0 que afirmo, sera receio de ser seriamente contestado, e 

que a cana nova e a base, e o nervo de toda safra regular; as so- 

cas sao simples auxiliares. 

Ainda mesmo no Engenho Joaquim Antonio, naqueles paues 

de inexgotavel fertilidade, as soqueiras, depois de alguns cortes, 

devem ser arrancadas e substitufdas por outras, novamente planta- 

das. 

Velho, so vinho e amigo, como diz o rifao popular, Qra a 

cana nao esta compreendida no anexim e portanto nao pode fazer ex- 

ce^ao a regra geral. 

S. Luiz - 29 Margo I903 Agr£cola 
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a minudencias que constituem o abc da nobre profissao que abra^ainos* 

entretanto sou forgado a expllcaqoes que a nenhum de nos podem hon- 

rar pela sua trivial!dade. 

Qual o fim principal, sinao unico da estrumaQao da terra 

que se pretende cultivar? 

Restituir-lhe a fertilidade perdida, ou ainda raelhor -dar- 

Ihe a fertilidade de que precisa para produzir o que desejaraos cul- 

tivar# Nao? 

^ por isso que ao estrurae extende-se tarabera a denominacao 

de fertilizante. 

Si assim e, estruraado convenienteraente um terreno e planta 

do, depois de colhida a cana, o que restara a essa terra para alimen 

tar a soca que brotar das touceiras? 

Em todo caso, e na melhor hipotese, muito menos do que an- 

tes de haver produzido. Isto e obvio e nao admite tergiversaqao. 

Considere-se ainda que os estrucies e os fertilizantes em 

geral, nao custam pouco dinheiro ao agricultor e que por isso nao po 

dem ser lanqados a terra a esmo, nein a granel; aplicam-se-os "quan- 

tum satis" e nem mais nada, Ora absorvidos e assimilados que sejain 

pelas primeiras plantaqoes, o que ficara para o desenvolviraento das 

socas? So ficam os princlpios nutritives que nao Ihe sao assimila- 

veis e para que esses princlpios nao fiquem perdidos e que sao empre 

gados OS "afolharaentos" que consistem em plantar-se no raesmo terreno, 

porem sucessivamente, especies diferentes de cultura, a que esses 

agentes podem aproveitar e tambem por serem mais faceis de se alimen 

tar ou menos exigentes na sua alimentaqao, 

A vista do que fica exposto e evidente, e palpavel que a 

soca, ou a renovaqao da mesma plantaqao nesse terreno "sem que ele 

haja sido de novo revolvido e estrumado" nao pode dar resultado igual 

ao primitlvo. Dal a preferenoia que tem as canas novas nas culturas 

perfeitas e a conveniencia de converter as socas em canas novas, 

Supor que os cultivadores de cana de Java e do Hawai se mo 

vem como nos nos arrastamos; pensar que eles precisam do Almanac de 

Bristol, ou de outro qualquer mentiroso calendario astronomico para 

regular suas plantaqoes, e^ confundir a luz eletrica com a de vela de 

sebo. La, cortado o canavial, e logo irrigado, revolvido, estrumado 

e plantado as novas plantagoes acompanham a moagem, 6 para isso 

que Ihes serve a irrigaqao e entretanto o meu amigo a reclama para 

garantir suas plantaqoes de Julho, preparadas com o machado, o facho 

e a enxadat 

Parece-me que estas explicaqoes deverao ter calado no es- 

p£rito ilustrado do Snr, EFerente e que ele nao mais condenara os nos 

SOS colegas das fndias Orientals por nab fazerem grande cabedal das 
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socas dos seus canavlais, rigorosamente cultlvadas. igsses nao sao 

beocios para abandonarern as suas socas, - si fossem, como entende 

o Snr, Cel. Caldas e Oliveira, a sua melhor e mals barata cana; eles 

sabem o que fazem e nao nos de culdado a sua sorte, alias inveja- 

vel por todos os lavradores de cana do Brasil. 

"Pop nao se haver munido de uin bora salva-vidas" e que o 

raeu bom amlgo se agarra as socas, que "expontaneamente Ihe fornece 

a^uberdade do solo privilegiado do S. Pedro", supondo-as serem uma 

boa taboa de salva^ao. 

Agarre-se de preferencia a rabiqa do arado, acompanhado 

de todos OS seus corolarlos, sera receio de submergir-ee antes de 

chegar a terra da promissao. 

S. Luiz - 30 MarQo I903 Agricola 
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0 relat6rio do gerente do engenho central S. PEDRO 

VI 

So falta ocupar-me do ultimo, e por Isso xnesmo do mais 

ficil ponto da nossa controversia e talvez que tambera o mais 

interessante. ® 

Ja tive ocasiSo de dizer que hesito sempre em aceitar 

qualquer discussSo. Evito-as porque quando n&o descarabam para o 

terreno escorregadio das retaliagSes e dos doestos, nunca chegam 

elas a resultado definitive e proveitoso, Por via de regra, ne- 

nhum dos contendores se confessa vencidoj fica cada qual com sua 

opiniao e o publico, que olha com indiferen^a para essas questSes, 

se decide, as mais das vezes, por quem mais fala, ou pelo ultimo' 

que se cala. 

No meu primeiro artigo expuz os motives que me levaram 

a contraditar opiniao para mim muito respeitavel e a opor embar- 

gos a praticas culturais que nao me pareceram ortodoxas, porem 

sustentadas "bona fide" e expostas por quem sabe dizer o que Ihe 

convem. Ainda assim eu nao teria provocado esta discussao ae nao 

confiasse no cavalheirismo do meu contender, e na sua lealdade 

que nao Ihe consentirao resvalar para terreno odioso e nem sofis- 

mar a verdade sempre que ela se Ihe manifestar radiante, embora 

contraria. "t sob o influx© desta convicqao que prosseguirei no 

estudo do relatorio do meu distinto amigo, o Snr. Cel. Caldas e 

Oliveira, 

Diz ele, com aquele estilo terso e correto que todos Ihe 

conhecem: 

"Ou porque, e creio ser o caso, pela estreiteza dos 

meus conliecimentos de ferrenho rotineiro, nao possb atinar com as 

vantagens de certos princfpios cient£ficos que tenho visto preco- 

nisados em nome da agronomia, nao obstante a pratica demonstrar o 

contrario, ou porque efetivamente se trate de uma teoria que nao 

deve ser aplicada entre nos, embora seja a unica aproveitavel, a 

agricultura de outros pa£ses, do que nao resta duvida e que preci- 

samos ser cautelosos na adogao de uma medida de maior relevancia 

para nos, como esta de que tratamos, 

"a necessidade de toda a precaugao mais se acentua se 

nos recordarmos que temos nos acostumado, nos republicanos brasi- 

leiros, a imitar muita coisa da poderosa Republica do Norte, sem 

podermos afirmar havermos sido sempre felizes em tais imitaqoes." 

6 pena que num trecho tao bem lan^ado e escrito com tan 

ta elegancia, o fundo nao corresponda a forma. 

Si no mundo moral, si no terreno politico, as imitaQoes 

podem deixar de ser felizes, por impensadas e nao se adaptarem 

ao meio a que as querem calcar e amalgamar, em assuntos puramente 
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agrfcolas nao se pode dar o rnesmo perlgo. 

Aplicar a urn povo institul^oes so porque se adaptaram per 

feitamente a um outro e o tornarara prospisro e feliz, nao e o mesrao 

que adotar praticas agricolas. 

No priineiro caso pode haver erro porque a excelencia das 

institulQoes pol£ticas depends da raga de que precede o povo, dos 

seus usos e costumes, da sua indole, e, prlncipalmente do seu grau 

de civillza(5ao. 6 por isso que as instituigoes de Atenas jamais se 

adaptaram a Sparta e vice-versa. 6 tarabem pela mesma razao que nos 

tempos modernos E. Castelar, cujo republicanismo nunca fol suspeita 

do, dizia em relaqao a Espanha: "Nao tenho pressa em possuir a repu 

blica, porque e inutil ter instltuiqoes republicanas si a sociedade 

nao e republlcana." Na agricultura, porem, as condiQoes sao intei- 

ramente outras. 

0 solo e o mesrao por toda partej a atmosfera que envolve 

o planeta, a agua que por ele clrcula, o sol que o aquece, iluraina 

e fertilisa - "Todos os elementos vegetativos" - nao variam confor- 

me OS climas; "Conservam a sua composiqao flsica sempre a mesma em 

todas as latitudes." 

No reino vegetal a questao e exclusivamente de zona ou 

de clima, como queiram dizer, Ora, a divisao das diferentes zonas, 

como e geralmente sabido, precede do movimento de transla^ao da ter 

ra e da inclina^ao do seu eixo sonre a eclftica que ela percorre em 

volta do sol, A divisao das zonas, portanto, nao influi absoluta- 

mente sobre a composi^ao flsica do solo, nem da atmosfera, Nao fo- 

ra essa variedade de climas, e a terra produziria tudo indistinta- 

msnte por toda parte. 0 vegetal, portanto, adapta-se a qualquer 

parte do mundo, sempre que nela encontrar clima que Uie seja apro- 

priado, A consequencia logica, indiscutivel desta doutrina, que 

nao pode ser contestada, e que os processes culturais da cana de 

assucar, que, nos Estados Unidos, nas fndias Orientals, ou em qual- 

quer outro pais deram surpreendentes resultados, no Brasil, for^os^ 

mente apresentarao os mesmissimos e admiraveis efeitos, 

Portanto nao ha, e nem podera haver, teoria agricola que 

seja aproveitavel a agricultura de outros palses, nas condiQoes di- 

tas, que nao deva ser aplicada entre nos, como pretende o meu dis- 

tinto amigo. 

Si a aplicaqao dessas teorias agricolas, proveitosas a 

agricultura de outros pafses, falkarem entre nos, si os seus resul- 

tados forem negatives, ninguem devera razoavelmente atribuir esse 

fracasso ao fate de nao serem elas adequadas a nossa agricultura. 0 

insucesso sera devide exclusivamente a erro, ou a ma aplica(;ao dessas 
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teorias; porque nao rae cansarei de repetir que o processo cultural, 

conveniente a determlnada regiao, o sera tambera em todas aquelas, 

era que as condiqoes climatericas forem as mesraas. 

Nao e facll, e nem esta ao alcance de qualquer a adoqao 

perfeita e proveitosa de um processo agr£cola; e preciso ter conhe- 

cimentos tecnicos, que nos faltarn, e dal as dificuldades e desas- 

tres, Nos, braslleiros, que nao ternos a tenacidade precisa para 

veneer as dificuldades, procuramos encobrir nossa pusllanimidade, 

atirando as culpas dos nossos Insucessos a causas que nada tern que 

ver com as praticas agr£colas, 

0 viollno, que na rnao de um Paganini, era ura instrumento 

divino, nas de raulta gente e uma coisa horrivel, Assixn os Instru- 

inentos agrfcolas, assixn tudo neste mundo. Nao vai nlsto insinuaQao 

alguraa, a quern quer que seja; falo, era geral, do nos so carater in- 

constante, 

Parece tambera descabida a censura artlculada contra a agpo 

noraia. 

fesses prlnclpios cient£ficos (qualsquer que eles sejara) 

preconisados pela ciencla agronomlca e cujas vantagens o ilustre Ge 

rente desconhece, nao os julgo inenos verdadeiros, nao obstante a 

pratica deraonstrar o contrario, corao ele afirraa. 0 meu amlgo que 

procure, com o esplrito desprevenido, investigar com cuidado quals 

as causas dessa aparente discordancia entre a teoria e a pratica e 

tenho certeza de que afinal verificara que a teoria e verdadeira e 

que a pratica e que estava errada. 

A ciencla agronomlca nao raente e nem e aventureira. quan- 

do ela se apossa de um princlpio novo e, depois de convencida do 

que e ele verdadeiro, o apresenta ao publico como tal, e porque real 

mente ele o e. 

As dificuldades quasi serapre consistem no meio pratico de 

aplicar a nova teoria. pois a pratica que tateia por muito tempo, 

ate conseguir resolver todas as dificuldades, veneer todos os emba- 

raQos e firmar definitivamente o novo princlpio agronomico. 

por isso que o inventor, ou o que primeiro tenta por em 

pratica uma teoria nova e nao raro tarabem o que se Ihe segue, sao 

vftimas da sua aprendizagem, imolam-se no altar do progresso, mas 

deixam uma heran^a fecunda, rica de experiencia que e recolhida e 

utilisada pelos seus sucessores que, as mais das vezes, ate a glo- 

I'ia da invenqao Ihes roubam, 

hisses homens crentes, embora vencidos na luta, e que sao 

os verdadeiros benemeritos da humanidade, porque nunca duvidarara e 

levaram sua fe ate ao martlrio. A Moises, por haver duvidado uma 
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vez, foi vedado entrar na terra da promissao, mas nem por isso Ihe 

foi negado contemplar de longe o curae de Nebo, os ferteis vales da 

terra de Canaan. A esses martlres da clvllisaQao, bera feitores da 

humanidade, que jamais duvidaram da sua crenga, nera sempre este in 

tinio favor e concedido pela ingrata sorte. 

E sao esses princlpios cientificos, preconlsados era nome 

da agronoraia, por aqueles mesinos que, ha rnultos anos os praticam, 

que o raeu ilustre araigo condena corao contrarios a pratica, sera ou- 

tras provas raais do que as colhldas no S. Pedro, desprovldo de to- 

dos OS recurSOS agronoralcos e onde reinara o raachado, o facho e a 

enxadalll... Ja e mais do que injustlga e crueldade, irapropria de 

esplrito culto e raagnanimo. o caso de se dizer com o prlncipe 

dos poetas latinos: "Tantaene anirais coelestlbus irae!..," 

S. Luiz - i]. Abril 1^03 Agrfcola 
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0 RELAT6RI0 DOS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA P. E T. 

DO RIO ANIL 

Fui surpreendldo pela noticia, que verifiquei ser verda- 

deira, de que o meu nome flgura na relaqao dos devedores Insolva- 

veis da Corapanhla de P. e T, do Rio Anil. 

Nao sabia que era devedor dessa Companhia e creio que 

ela raesma o ignorava, porque nunca rae foi cobrada quantia alguma, 

Lerabro-rne de que fui seu gerente no inlcio da construqao da fabri- 

ca e deixel esse cargo sera Ihe ficar devendo. 

Recordo-rae tambera de que obtlve para ela, do Banco da Re 

publica, o eraprestlmo hipotecario de 600 contos de reis, 

A dlgna Diretoria de entao me havla investido de ilimita 

dos poderes, e com esse intulto foi aberto urn credito de I4.O contos 

no London and River Plate Bank, Todos corapreendein o que isso que- 

ria dizer, mas retire! apenas desse credito urn conto e tanto para 

despesas de hipoteca, escritura, etc., corao poderao verificar 03 

seus atuais administradores. 

Nao solicitei e nem recebi comissao alguma pelo meu tra- 

balho, embora tivesse para isso incontestavel direito e tambem nao 

tive necessidade de recorrer a certos meios, desgragadamente usa- 

dos pelos que obtera favores daquele Banco, 

Posso, pois, dizer bem alto que nao exerci advocacia ad- 

ministrativa e que, corao recorapensa dos meus esfor<jos, nem a gra- 

tidao da Companhia rae foi expressada em documento oficial, que eu 

pudesse conservar como lembranQa. So hoje, passados tantos anos, 

e que essa gratidao se manifesta, e de modo tao insolito, justamen 

te por aqueles mesraos, a quem, de fato, beneficiei com o referido 

emprestimoj De credor que fui, transformaram-me em devedor insolva 

vel! 

Em toda essa deploravel ocorrencia o que raais surpreende 

e que firmas respeitaveis e que sabem que nunca se recua diante de 

meio algum para salvaguardar creditos comproraetidos, nao duvidaram 

em malbaratar levianamente o credito alheioj 

Felizmente, vivemos em terra pequena, onde soraos todos 

conhecidos e todos sabemos o que cada um de nos vale. 

Si a Companhia do Rio Anil se julga minha credora, apre- 

sente a conta para ser conferida e paga, 

S. Luiz - 2i]. Abril 19^3 j.p, de Viveiros 

Do "Federalista" de 28 Abril I903 92 
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Do "0 Pederalista" -29 Julho I903-. nfi 165 

AO SNR. GERENTE DO E. CENTRAL S. PEDRO 

I 

Violentando a Indolencia morbida que se assenhoreou de 

rneu espfrlto nestes ultirnos tempos, sequencla da terrfvel in- 

fluenza. balbuciarel apenas alguinas frases como resposta a serie 

de brilhantes artigos com que me honrou meu bora araigo, o ilustra 

do Gerente do E. Central S. Pedro, E meu unlco Intulto corres- 

ponder a sua gentileza e por esse meio patentear-lhe, embora pa- 

lidaraente, a alta consideraqao que me merece. 

Com aquela inteligencla esclarecida, que todos Ihe re- 

conhecem, e com a facilidade de dlzer -facllls ad dlcendum- como 

dizia c£cero (habilidade ou astucia igual a que era atribuida 

por Esquilo a Demostenes, o qual, embora vencldo, acabara por 

convencer o auditorio de que ele e que havia derrotado o seu ad- 

versario) arquitetou o Snr. Caldas e Ollvelra a bel£sslma defesa 

que todos leram, que a mim proprio convenceria, e ainda Ihe flea 

ria restando, si minhas crengas agr£colas me houvessem sido reve 

ladas como o foram os dogmas da Religiao Catolica. 

Nao me defenderel das Incoerencias e de muitos outros 

pecados que me foram atribuidos. Os profissionais que se deram 

ao ingrato trabalho de ler meus despretenciosos artigos, confes- 

sarao a justiqa que me foi denegada, de envolta com muitas amabi 

lidades, pelo digno Gerente do E. Central, 

Demais, a ninguem aproveitaria nossa anacronica discus 

sao. Nada mais farlamos do que dissecar um cadaver; e o unico re_ ' 

sultado a colher seria a verificaqao do morbus que, todos sabe- 

mos, esta vitimando esse enfermo impenitente que^se deixa morrer 

de inanlgao pela desidia, acobertada por insubsistente e afetada 

incredulidade, 

Nao posso, porem, delxar de estranhar e de lastimar a 

falta de caridade do Snr, Caldas e Oliveira que me supoe ainda 

panegirista da rotina agr£cola. 

Ja me penitenciei desse enorme pecado, mas perante o 

tribunal do meu amigo, parece que nao ha confissao que redima 

culpas passadas, nem arrependimento que mere^a absolvi^ao. Colo_ 

ca-se ele acima da Igreja, sua mestra e seu guia, e cpndena in 

eternum, sem remissao todas as faltas. 

Para Dracon, a pena unica em que incidiam todos os cr^ 

mes, era a de morte; o meu ilustre amigo se nao pune com o mesmo 

rigor, nao esquece o pecado alheio. 
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nSo sendo embora, filho dileto, corao o meu piedoso amigo, 

dessa cornunhSo religiosa, cujo Dlvino Pundador prescreveu a bondade 

por prlncfpio, a justiga por preceito, a Indulgencia por escopo, e 

o perdao por paladlo; dessa Religlao, toda arnor e bondade, que man- 

,da matar o vitelo gordo para festejar o regresso do fllho prodigoj 

nao sendo, repito, seu par era crengas religiosas, quero dar-lhe, to 

davla, exemplo de verdadeira caridade crista. Calarel todos os seus 

pecados, 

Sobre eles lanqarel o candldo e Imaculado veu, que envol- 

ve as castas virgens na ocasiao do seu himeneu, e que Ihes serve de 

recato ao pudor - "de quem vergonha e natural reparo" - 

Is to fare! era conslderaQao ao martfrio ,que Ihe tem sldo 

infligldo pela P. Agrfcola, que o forqa a praticar, todos os anos 

o crime de lesa-agrlcultura, crime que sua llustragao e Intellgen- 

cla repelem, qual o.devastar a ferro e a fogo, as matas virgens do 

S. Pedro, transformando o vlrente e uberrlrao vale do Plndare em uma 

nova Arabia Central, como herolcamente o denunclou, 

E com que Intulto, Santo Deus?| 

Para extralr 6^ de assucar de canas, rlcas de selva e de 

agua, porem pobres de sacarose? 

Canas semelhantes a essas cortezas, dotadas pela natureza 

de formosura satanlca, que encantara a vista e excltam a coblqa, mas 

cujo valor e raereclmento sao apenas externos e aparentes e nao vao 

alem da eplderme, 

t o vIqo luxurlante, a perspectlva brllhante e enganosa 

dos canavlals de Julho, seja dito a purldade, que extaslam os olha- 

res amorosos do dlgno Gerente do S. Pedro, como as formas escultu- 

rals da Celebre Prlnea enlevaram os sentldos de Praxiteles, quando 

ela, patenteando-lhe todos os seus dlvlnals encantos, Ihe servla de 

modelo as suas Venus, 

Pols bem, fora eu o S. Padre e o absolverla de todos os 

seus pecados, passados e presentes, e alnda em clma Ihe langarla a 

benqao apostollca ate a 5- geragao, tal e a dor, que deve pung£-lo 

quando em pleno seculo XX e compelldo a praticar semelhante selvage 

rla. 

Bem ve o meu dlstlnto amlgo quanto sou justo senao carldo 

so, e que alnda nao desesperel de sua cura radical. Sera demaslada 

pretensao mlnha? Bem pode ser; os velhos, era geral, sao tao preten 

slosos... a indole e boa; a Intellgencla, robusta; falta-lhe apenas 
^ A 

a re, que produz rallagres; a ousadla e a tenacldade, que vencem os 

Imposslvels. Alnda nao Ihe domlnou a alma esse querer, que para o 

amerlcano genulno e slnonlmo de - poder 

S. Lulz - 23 Julho 1903 Agricola 
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"0 Pederallsta" -ns l66- 3O-7-903 

AO SNR. GERENTE DO E. CENTRAL S. PEDRO 

II 

A suspelta de meu ilustre amigo, o Snr, Caldas e Olivelra, 

que me supoe ainda saudoso da rotlna agrlcola, depois de tudo quanto 

tenho escrito, obrlga-me, a contragosto, a novo exame de conciencla, 

e a penitenciar-rae mais uma vez. 

Minha conversao foi tardla, e oerto, e a luz que me llumi- 

nou o espirito, como a Graqa o coracjao de S. Paulo, (se nao e sacri- 

legio comparar coisas humanas as divinas) 'servlu-cie apenas para acla 

rar o meu pensamento, e permitlr que eu visse perfeitamente a enormi 

dade do meu erro, e toda a extensao da rainha falta, como lavrador. 

Velho e alquebrado, nao me restaram mais forgas nem cora- 

gem para recomeQar. A rotina havia abatido o meu esp£rito, e esgota 

do todas as energlas de mlnha alma, Reslgnei-me entao a suportar, 

sem revoltas Inuteis, as consequencias fatals da minha imprevidencia. 

Impus-me, como penitencia, o dever de vigiar pelo future 

agrlcola deste Estado, e de soltar o grito de alarma, sempre que 

visse um espirito reto, bem formado e bem intencionado, como o do 

meu amigo, prestes a se precipitar no abismo que me tragou, E o que 

tenho feito, Constitui-me, sem autorizagao sua, seu anjo, bom ou 

mau, como me queira considerar, para afasta-lo da senda erronea que 

trilhei por muitos anos e que bem conhego. 

Quer mais franca e leal confissao? Irei mais longe ainda. 

No dia era que ruiu a escravidao de modo tao brutal e impre 

visto, dolorosa surpresa para a imprevidente e incauta lavoura, lan- 

cei OS olhos para traz, percorri o meu passado,-lastimei o largo lap 

so de tempo que eu havia dissipado, confiando demasiadamente em um 

estado de coisas, que nao poderia perdurar e que subsistia so pela 

resignaQao de uma ra^a que se distingue pelo sentimento, mas a quem 

a longa escravidao havia atrofiado os sentimentos de dignidade huma- 

na. 

Kesse mesmo dia compreendi tambem que "para, a rotina agrl- 

cola havia soado a sua ultima hora de existencia e que so uma cultu- 

ra muito mais aperfeigoada poderia comportar o pesado custeio do tra 

balho livre." 

0 escravo e so o escravo, com a sua resignagao e paciente 

trabalho, havia conseguido alimentar a rotina agrlcola, emprestar- 

Ihe aparencias de vida. 

Este instrumento de trabalho havia desaparecido, nao pode- 

J^ia, pois, subsistir, nem mais um dia, o ediflcio que pesara exclusi 

vamente sobre seus ombros herculeos e tolerantes. 
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Encarel entao, com calma a situaqao, raedi-lhe refletida- 

raente todo o alcance e, resolute, liquidei radicalmente o meu pas- 

sado, Segul o exemplo dos Gregos diante de Troia: queimel os meus 

navios, para prevenir o arrependimento e nao raais poder voltar a- 

traz. E nao rae enganei - com a rotlna ninguem se salvou alnda, 

nem se salvara. 0 Snr. Caldas e Ollvelra ja o denunciou quando 

muito bem ponderou que, nos atuais estabelecirnentos agrlcolas, so 

rende a ''quitanda". Agrfcola ja teve ocasiao de descrever os meios 

de que desgra^adarnente se servem essas qultandas - para enriquecer 

seus Insaclavels exploradores. 

No meu tribunal foram, coino disse, perdoados todos os pe^ 

cados do meu digno amigo, nao por haver amado muito, como a Madal^ 

na, mas por ter pacientemente suportado tres ou quatro diretorias 

da P. Agrfcola. A sua absolvlqao, porem, (atenda bem) foi condl- 

clonal como sao todas elas, que importam sempre na obrigaQao da 

nao reincidencia, Acautele-se poisJ o estigma de impenitente, que 

me fol prodlgallsado, nao esta longe de Ihe ser aplicado, e com,,, 

justiga, 

Infelizraente, ja tern a terra percorrido raultas vezes a 

sua ecl£tica ao redor do sol, e Agrfcola na.da tem conseguido, nem 

terreno algum ha conquistado. Sera por Inaptidao? 

Bern pode ser, 

Seja porem como for, a prova dessa triste e desoladora 

verdade me e fornecida. a cada passo e a vejo agora corroborada pe- 

la confissao do Snr, Caldas e Oliveira, que se diz esgotado, e 

constantemente contestado, na sua propaganda contra a rotina, por 

cavalhelros dotados de inteligencia esclarecida e cultivada, de es_ 

pfrito adiantado e progressista, mas que infelizmente nao veem que 

a rotina agrfcola e a negaQao do bom senso, a condenacjao do pro- 

gress© agricola, a glorificaqao da forga bruta, o hino de yitoria 

da ignorancia refrataria sobre a inteligencia e a cienciaj e ainda 

a pretensao estolida de querer tapar o sol com a mao, a maior das 

cegueiras que nao ve o desenvolvimento agricola e industrial, que 

por toda a parte nos assombra, era uma palavra sera o suic£dio da 

lavoura do Estado, 

Agricola, porem, ja esta habituado ao indiferentismo de£ 

ta terra e ao seu modo de encarar e de re solver os graves proble- 

mas que entendem com o futuro do Estado e bem poderia, como Dioge- 

nes, andar com uma lanterna, ao meio dia, a procura, nao de urn ho 

mem, mas de um patriota. 

E ainda havera "quem lastime que eu nao esteja permanen- 

temente na brecha"?! 

"Clama ne cesses", diz o Evangelho. Mas... aqui os ouvi 

dos sao de pedra, a voz nao tem eco, porque nos cerca o vacuo. 

Biblioteca Publica Benedito Leite 



- 129 - 

0 ferro frlo e hoje malhado e facilraente destendido pelo 

raartelo rnecanico. Pois bera, pudessera a desfdla, a IndiferenQa, a 

telmosia e a incredulldade da lavoura do Maranhao ser subrnetidas a 

um desses potentes e Irresistlveis Instrumentos e ainda assim nao 

seriain adelgaqados e nera slquer se Ihes notaria a mals tenue raos- 

sa!!! 

0 exemplo, so o exemplo, palpavel, brilhante, irrecusa- 

vel, podera destruir a incredulidade e Incutir a convlcqao nesses 

espfritos saturados de rotina e por ela erabrutecidos. 

Ao Snr. Caldas e Oliveira e a outros, dotados pela hatu- 

reza de aptldao, intellgencia e abnegaqao, e que incumbe o aposto- 

lado agrfcola do.Maranhao e nao a Agricola que, a despeito do seu 

nome de guerra, ja foi compulsado pelo seu jovem amigo e atirado 

para a respeltabillssima classe dos "venerandos". 

Ela pols, nada de desfalecimentos. Agrfcola o acorapanha 

ra com seus ardentes votes e sera o primeiro a sauda-lo efusivamen 

te, antes que as benQaos da posterldade o sagrera... - benemerito 

da patria maranhense, 

S. Luiz - 23-7-1903 Agrfcola 
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0 Pederalista -ns I67- 31~7'"903 

AO SNR. GERENTE DO E. CENTRAL S. PEDRO 

III 

Para avlvar a memoria feliz do meu preclaro amigo, que 

nexn esse defeito da natureza me relevou, farei reeditar urn arti- 

go que, sob a eplgrafe - Rotlna - foi publicado no ns 90 do Jor- 

nal da Manha - de 3 Outubro de I9OO, firraado por Agricola. 

Relendo-o o Snr, Gerente do S. Pedro se convencera de 

que minha cr£tica ao seu metodo de cultura visava unicarnente de^ 

via-lo de uma pratlca que roe parecia erronea e perigosa por par- 

tir de tao alto e que foi defendida ou confessada ou melhor -que 

nao foi defendida nera confessada (nao sei bera como deva dizer) p£ 

lo meu digno amigo. 

Justiflcando as praticas do Engenho Tramauba, disse A- 

grfcola que - nern seinpre se faz o que se deve, mas o que se pode. 

fisse aforisma nao mereceu do digno Gerente 0 devido a- 

cataraento, sendo alias de ura bora senso que se impoe e que o tor- 

na universalniente aceito, Entretanto, aquele raesmo que o raenos- 

presou, a ele se obriga todos os dias, sendo essa a unica expli- 

ca^ao aceitavel aos seus infrutlferos esforqos pretendendo rean^ 

mar ura cadaver, 

Nao obstante o descaso do raeu bom araigo pelos aforis- 

raos, que alias sao a slntese da experiencia acuraulada durante de_ 

zenas de seculos, anima-se Agricola a oferecer-lhe um outro, que 

Ihe parece ter perfeita aplica^ao as atuais condiQoes do S. Pe- 

dro, 

"Dos males o raenor" diz a sabedoria popular e e o que 

todos deveraos fazer serapre que nao e possivel evitar o conjunto 

de males que nos assoberbem. 

Farei tambera sentir que, felizmente para a huraanidade, 

nada ha neste raundo que seja absolutamente mau, nera tambera abso- 

lutaraente bora, 

A sabedoria humana consiste era utilisar o bora e evitar 

o mau de cada coisa. 

Sao velharias sediqas, raas que nada se perde em ter 

sempre presentes ao esplrito, 

Fazendo aplicagao desses princlpios a rotina agrfcola, 

peQo permissao para observar que, na industria assucareira, nao 

e a cana que pelo seu excesaivo desenvolvimento, deita e enraiza, 

a que tera maior valor sacarifero, assim como a beterraba voluraa- 

sa e muito suraarenta, nao e a raais rica e apetecida pelos fabri- 

' cantes. 
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Parece obedecer este fenomono a uina lei natural e da 

qual a huraidade nao foi excetuada. 

0 merlto do homein nao se mede aos centimetres e a pro_ 

va palpavel dessa verdade tem era s£ o meu bom amlgo. 

Continue pols a plantar cana na epoca que julgar pre- 

fer! vel, mas de forma que ela nao brote, corao express!vamente 

zem, isto e, que nao deite e enralze, o que a deprecia extraor- 

dlnariamente, se e que nao Ihe tira todo o valor. 

Este ponto e capital, creia-me, quer num, quer no ou- 

tro sisterna de cultura. 

A cana, logo que se deita era terreno huraido, enraiza 

e em seguida brota, Ora, assim como o feto degenera o leite da 

mulher, assim o broto degenera o caldo da cana, o tuberculo, da 

mandioca, 

A proposito, vou referir-lhe um fato, que vera a "ta- 

Iho de foice." 

0 Dr. J.A. Coqueiro, supondo extasiar Mr, Bouchee, a- 

gente no Rio, da Gompanhia de Preres Lisle, diante da exuberan- 

te vegetaqao dos seus canaviais, no E. Castelo, levou-o um dia 

a percorre-los. 

0 homem conservava-se calado em presen^a daquele eraa- 

ranhado de canas enormes e magnfficas e o Dr. Coqueiro intriga- 

do pelo seu persistente silencio, Depois de haverem percorrido 

alguns canaviais, o Dr. Coqueiro nao se conteve e perguntou-lhe: 

Entao, o Snr. o que diz? o que acha destas canas soberbas? 

Estas canas nao tem valor algum, respondeu-Uie o ilus^ 

tre agente. Em Demerara, era Java, por toda a parte onde se cul 

tiva cana, preQO algum Ihe ofereceriara por elasi A cana que 

deita e enraiza, nada vale I 

Tableaul Depois de tao expl£cita declaraQao, feita 

por um horaem muito viajado, e corapetente... silencio, nem mais 

uma palavra. Curveraos a cabeQa, e vedemos o rosto com as maos, 

E foi o que naturalmente fez, enfiado, o Dr. Coqueiro. 

Siga a rotina a que, infelizmente, esta condenado pe- 

los ilustres Diretores da P. Agricola, mas procure torna la, 

nao inocua, o que e superior a forqas humanas, mas ao menos o 

menos prejudicial posslvel. 

Dos raales, o menor. 

Eis o ultimo conselho do seu venerando amigo. E para 

nao mais falar da rotina agr£cola, reproduzirei o que em 15^3 

(ha mais de 300 anos, notern bera) dizia Bernardo Palissy da 

agricultura de Pranga: 
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"Pico indignado e furioso quando vejo esta agricultura, 

que exige tanta inteligencia e tao profundo saber em os que a 

exercem, pratlcada de forma tal, que se poderia dlzer que a terra 

e profanada, senao violada, todos os dias! 

Surpreende que esta maravilhosa mae, tao prevldente e 

generosa, nao brade por vinganqa contra assassinos ignorantes e 

ingratos, que nada raais fazera do que estragar, a tftulo de plan- 

tar, sem consideragao alguma." 

Ha mais de 300 anos ja havla quera asslm pensasse em Pran 

qa, e tres seculos depols ainda ha quem no Maranhao seja partida- 

rlo da rotina agr£colaJ 

S. Luiz - 31-7-903 Agrfcola 
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0 Pederalista n2 170 - i|.-8-1903 

AO SNR. GERENTE DO E. CEMTRAL S. PEDRO 

IV 

Vou concluir. Antes, porern, de despedir-me do meu 

llustre amigo, o Snr. Caldas e Oliveira, nao me parece fora 

de proposito liquidarmos nossa dlscussao, e flrraarmos de modo 

positive as conclusoes a que chegaraos. Sera para mlm grata 

consolaQao constatar que nao foi, por raim, completamente es- 

perdigado o precioso tempo do Snr. Gerente do S. Pedro, 

Primeira conclusao. 

Cedo a palavra ao Snr. Caldas e Oliveira: 

"Sem a transformaQao agricola, o S. Pedro nao deve- 

ra persistir na luta. Si insistir, o desastre futuro a nin- 

guem devera surpreender." 

•^Sera um erro agravado pelo conhecimento previo do 

tremendo mal causado a agricultura maranhense, e que desgraqa 

damente refletira sobre o futuro economico do Estado." 

Muito bem. Com a autoridade que Ihe dao o perfeito 

conhecimento das condiQoes do S. Pedro, e sua proficiencia 

agricola, afirma categoricamente, sem hesitaqoes, o Snr. Cal- 

das e Oliveira o mesmo que Agrfcola, a medo e em frases incor 

retas, ja por mais- de uma vez, aventurou-se a dizer, Quem con 

tinuar a duvidar assumira, perante o futuro, tremenda respon- 

sabilidade. 

Sua alma, sua palma. 

Segunda conclusao. 

Continua com a palavra o Snr. Caldas e^ Oliveira. 

"A industria assucareira maranhense que se una, for 

mando um sindicato agrlcola, que observe bem entendida econo- 

raia, que desenvolva um pouco mais de esforgo e perseveranga e 

entao veremos que ha de veneer." 

Apologista extreme dos sindicatos agr£colas e dos 

industrials, aplaudo imenso os judiciosos conceitos do meu 

digno amigo. Permita-me, porem, ligeira observagao, que em 

nada alterara o valor das suas palavras. 

i^etende ele que os sindicatos agricolas, so por 

si, terao o poder de armar a industria assucareira maranhense 

de modo a permitir-lhe a concorrencia, ou a luta com a sua 

temfvel rival - a beterraba. 

Parece-me que e exigir demasiado dos sindicatos. 0 

fim dessa admiravel e potente instituigao e principalmente a 
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defesa da^classe agr£cola, e dos produtos da lavoura que tem vivldo 

at4 hoje a inerce dos intermedlarios que absorvem todos os proventos 

do trabalho no seu exclusive interesse, sem coisa alguma deixarein 

ao produtor e nada lucrando o consumidor. 

Trabalhamos todos, lavradores e industrials, para o inter 

mediario, que vive na abastanqa, sinao na opulencia e enriquece, ao 

passo que o produtor moureja noite e dia, vive sempre na indigencia 

e morre pobre. 

t esta uma verdade hoje incontestavel, e que nao escapa 

aos olhares menos perspicases. 0 papel, pois, dos sindicatos, a 

sua principal funqao, corao disse, consiste^ em defender a classe e 

desopriinl-la das unhas aduncas do intermediario. Mas para "facili- 

tar e baratear o trabalho", aumentar e melhorar a produQao, so a 

agricultura por meio de instrumentos racionais e dos processos aeon 

selhados pela agronomia moderna. 

Feita esta observagao, jubiloso subscrevo o conselho do 

Snr, Caldas e Oliveira. 

Terceira conclusao. 

"a cana que acaina e enraiza degenera e perde boa parte de 

seu valor sacarffero, embora enraize ela era pe, como jocosamente 

disse o ineu bom amigo," 

(liuem o atesta e Mr» Bouche baseado no que viu em Demerara, 

em Java, nas ilhas de Sandwich etc. e a razao aceita esta verdade, 

A ciencia moderna ensina que ha leis gerais a que estao 

submetidos todos os seres da natureza e os ligam entre si, demons- 

trando a sua origem comum, a despeito do que afirmam os sabios da 

e s cri tura. 

As tres conclusoes a que chegamos, e que ficaram fora de 

duvidas, sao importantes e amplamente compensam o tempo que Ihes 

dedicamos. Poi, talvez, a primeira conquista de Agricola, que a 

oferece, como prim£cias ao seu digno colaborador, 

Compenetrado das verdades que ja ficaram demonstradas, 

deixou-se, entretanto, entusiasmar o Snr. Caldas e Oliveira pelas 

palavras do Dr. Afonso de Mendonga, que provou, com dados estatisti 

cos, que o solo nacional, embora nao arroteado, produz muito mais 

do que o solo perfeitaraente cultivado de Pafses que caminham na van 

guarda do progresso agrfcola. 

Nao e a primeira vez que leio semelhante len-lenga, que 

a mim mais entristece e envergonha, porque patenteia a nossa infe- 

rioridade como raga. Nao fora eu brasileiro e diria ao Dr. Mendon- 

qa. que ele apenas provou que a natureza desperdigou perolas com por 

cos, porque e ele o proprio que confessa que "desgraqadamente a ex- 

traordinaria produtividade dos nossos terrenos nao e economicamente 
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aproveitada e tendo a nosso favor tao poderosos eleraentos naturals, 

a nossa produqao assucareira nao pode concorrer favoravelmente aos 

mercados dos consumidores e esta as portas de completa ruinaj" 

A prlmelra vista parecera absurdo que aquele que colhe 

maior quantldade de assucar de uma certa area, nao possa concorrer 

com quera colhe rauito menos em area de igual extensao. Entretanto 

essa e a triste verdadet A causa se encontra nos raetodos de cultu- 

ra empregados em um e outro caso, 

Agrlcola ja teve ocasiao de demonstrar, com dados forneci 

dos pelo Dr. Gomes Carmo, colhidos de experienoias feitas no Estado 

de Minas, v.g, o milho, cultlvado pelos processos modernos, fica ao 

produtor por 1^96 reis o alqueire de 5^ litros, ao passo que o plan- 

tado segundo a rotina, "que adoramos", representa 2$155 reisl... 

Todas estas coisas sao repetidas muitas vezes, demonstra- 

das praticamente, tornadas palpaveis, mas no Maranhao ninguem ere, 

nem Ihes liga importancla, a principlar pelos espfritos cultos, o 

que e ainda mais triste e vergonhoso. 

Ja nao e mais cegueira, e peior do que o plrronismo -e a 

fatalidade, que pesa sobre a lavoura do Estado, e que a arrastara 

necessariamente a irreparavel ruina. 

Do excesso de miseria talvez que surja a reagao, pois e o 

que acontece aos fracos e pusilanimes, que so se movem aguilhoados 

pela fome, 

Infellzmente, pertencemos ao numero desses covardes, que 

tern horror pela luta, e que preferem sofrer resignadamente a reagir 

e combater. 

com razao que o nosso distinto coestadoano, o Dr. Graga 

Aranha, autor do festejado romance -Chanaan- apela para a transfu- 

sao em nossas veias do sangue da ra<;a anglo-saxonica, mais forte, 

energica e progress!sta, como meio de apressar, sinao de produzir 

a evolugao que podera salvar a nossa nacionalidade que tende para o 

laisser-aller. 

Tenho concluido. 

E com a mais viva satisfaqao que congratulo-me com o meu 

jovem amigo pela esplendida e deliciosa Jornada que fizemos, sempre 

de bom humor, de brago dado, como dois desocupados a flanar pelo 

raundo carunchoso da rotina agrlcola, lobrigando, de longe, com olhos 

avidos e cubiQosos, os esplendores da cultura moderna, 

Nao me seja tambem levado a mal, pela cr£tica severa e ra 

bujenta o haver espargido algumas flores, embora murchas e inodoras, 

pela estrada que trilhei: era unico meio de tornar a Jornada menos 

fastidiosa e um pouco mais divertida. Dizia alguem que tocava para 
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s 

se entregar aos braqos de Morfeu: "Para tudo neste raundo 4 preci- 

se um pouco de fantasia". 

E esse alguem tinha razao. 

0 meu joverti amigo nao me queira rnal por haver destendido 

as venerandas rugas do meu rosto e volvido, por algurnas horas, aos 

bons tempos da minha juventude, para Ihe dar o shake-hands da des- 

pedida. - Farewell. 

S. Luiz 2-8-1903 Agrfcola 
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CONCLUSAO 

'^Nossos ragrtos queridos nao 
estao mais domlnados pelas leis 
rigorosas da ordera material, nern 
da ordem vital. Muito ao contra 
rio, sao as leis peculiares a 
ordem huraana, sobretudo moral e 
social que regem bem melhor do 
que durante a^vida a existencia 
que cada um deles conserva era 
nosso cerebro." 

Augusto Comte 

Els-nos chegados ao termo de nossa pledosa peregrlna- 

9ao atraves da vida e da obra de nosso Pai. 

Poram dlas de intensa vida Interior aqueles era que con- 

vivemos tao estreitamente com ^le e poderaos dizer que, terrainado 

nosso trabalho, ja nos deixa saudades. 

Muito agradeceraos a nosso Primo, o Professor Jeronirao 

Jose de Viveiros, a bondade cora que acedeu ao nosso pedido de pes 

quisar minuciosamente os arquivos onde era posslvel encontrar da- 

dos sobre nosso Pai, 

Muito agradeceraos tambem o precioso concurso dos Desera- 

bargadores Modesto Perestrello de Carvalhosa e Arthur Q. Collares 

Moreira. 

Os artigos que transcrevemos revelara uraa raentalidade 

larga, aberta as grandes ideas, Corao tudo o que e grande nao tera 
^ mm 
epoca, sao atuais corao quando forara escritos, 

Sao principalraente notaveis seus artigos sobre educagao 

dos operarios, sobre sindicatos agrlcolas, sobretudo quando refle_ 

tiraos era que nasceu e se creou nura raeio escravocrata, tendo sido 

ele raesrao, apesar de sua iristintiva repugnancia, senhor de escra 

vos - mas ura senhor em cujo engenho, depois da aboliqao, continua 

ram todos os escravos a trabalhar corao homens livres, 

Irapressionantes tarabera, pelo contraste cora a retrograde^ 

Qao atual, suas largas ideias sobre coopera^ao fraterna, sobre a 

subordinaqao do indiv£duo a farailia, desta a patria e desta a ... 

coletividade. 

Era o que dizeraos hoje - ura espiritualista. 

Tinha a sensaqao de vida subjetiva "nos aniraos por ele 

raelhorados" quando disse esperar corao unica recompensa a delfcia 

de ter concorrido para o bem dos posteros. 

Biblioteca Publica Benedito Leite 



- 138 - 

E como sentiu tarnbera a questao social, entre nos apenas 

em esboQO naquele tempo - envolta no veu de preconceitos que cega 

va a raaiorial 

Na filial homenagem que Ihe vieraos prestando, encontra- 

inos uraa grande felicidade - certo como e que o gozo supremo e a- 

mar I 

Essa felicidade e te-lo junto a nos, vivo em nossos co- 

ragoes, mais do que nuncal 
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