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— «Oecupando esta Iribuna em Iiora 
lao solenno, cumprimos ordens que 
nao Silo discutidas, como as quo vfijii 
do digno Presidonte do Instituto His- 
lorico 0 Geographico quo com a indica- 
Cao do nosso nomo, foi benevolo, mas 
confiou demasiadamento em .quem tudo 
desejava offerecer em lionra do urn ex- 
celso Patricio e egregio conterraneo. 
mas pouco dard, porque tudo Iho falta 
para missao tao alta quao diffipil, me- 
nos vontade que nao pode ser melhor 
nem lao grande. Agradecemos, Sr. Pre- 
sidonte, a captivante escolha que nos 
permitte preslar a terra maranhense, 
a terra em que nascemos, a terra nossa 
muito amada, a liomenagem de respoito 
que Ihe devemos e de sincoro amor fi- 
lial quo sempre Ihe consagramos. 

* * » 

Para Can-dido Mendes de Almeida ter 
seu tempo o no Maranhao, o rolovo 

nue sabois entre os nossos conterra- 
neos, devia dispor de competoncia quo 
so 0 trabalho intelligente e o tempo 
preparam lentamente e ser uma perso- 
nahdade superior, capaz do dominar as 
culminancias nas sciencias o nas lettras 
ou, pelo menos, de nao se doixar do- 
minar por alias. Nao so adquire tanta 
notonedade, como elle teve com reco- 

■nhecida justica, em uma terra que dd 
liomens da estatura de Vilhena e Joao 
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Meiides; do Nina Uodrigues, Martins 
Costa e Silva Maia; de Gomes de Sou- 
za; de Sotero; de Gongalves Dias, Odo- 
rico Mendes, Tlieophilo Dias, Ray- 
mundo Correa, Gentil Braga, Trajano 
fialvao, Celso ■ Magalhaes, Souza An- 
drade e A-. Franco de Sd; de Aluizio; de 
.loao Lisboa, Vieira da Silva, Gezar 
Marques e Henriques Leal; de Arthur 
de Azevedo; de Moraes e Silva e Joa- 
quim Serra; de Frei Custodio Serrao; 
de Gomes de Castro, Jansen Mattos e 
Monsenlior Raymundo de Britto; de 
Fraderico Correa; de Joaquim Vi- 
eira, J. Ignacio da Cunha, J. Fran- 
co de Sa e Dias Vieira; de Alexan- 
dre Tlieophilo e Marques Rodrigues, so 
fallando dos mortos, lidimos represen- 
tantes do Direito, do Professorado, da 
Medicina, da Mathematica, da Linguis- 
tica, da Poesia, da Historia, do Thea- 
tro, do Jornalismo, das Sciencias Natu- 
raes, da Oratoria parlamentar, forense 
e sagrada, da Critica, da Magistratura, 
da Politica, da Econoniia, emfim, sem 
que de facto sohre valor e tenha roco- 
nhecidamente dotes excepcionaes. Fi 
assim, Srs., porque, na phrase do Sru- 
AiiT-MiLL, 0 merecimento de um povo 
nao 6 mais do que o valor dos indivi- 
duos que o compoem, couho a justa ao 
Maranhiio o nnme de Alhenas brasiiei- 
ra, titulo de alta gloria e devido pre- 
mio que as geragoes, que passaram, 
souberam defender e confirmar, e que, 
ainda hoje, na pequenez n no esqueci- 
mento em que o sport nefasto da poli- 
tica deixou cair a nossa terra, a gera- 
gao pujante que se ergue, a geragao 
chamada dos novos que com dosassombro 
e confianga em si mesma aguarda in- 
temerafa o fiituro, estd defendendo e 
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confirmando, zelosa e ardentemente 
como quern cympre uin altissimo de- 

Sede justos, Srs., e reconliecei que 
nao vem de um mau senlimento essa 
pontinha de vaidade que temos, nds 
maranhenses, em ter nascido em terra 
tao lertil em homens illustres e como 
nenhuma outra tao assignalada nas let- 
tras patrias, nam tao pouco essa vaga 
ambigao de ser grande como elles fo- 
ram e maiores se • tornaram quando 
poude julgal-os o tribunal da Historia. 
Mas, ai de n6s ! Mai nos lembramos do 
que na mesma arvore grandiosa, trans- 
bordante de viyo, aquecida pelos mes- 
mos raios solares, nao sao iguaes seus 
proprios fructos no tamanho, no pezo, 
na cor, no paladar e no aroma. Ja e 
muito poder amal-a carinhosamente 
como filho e admiral-a sinceramentQ 
oomo brasileiro. 

A figura de Gandido Mendes e curio- 
sissima, singular na vasta galeria dos 
nossos conterraneos que acabais de 
percorrer mentalmente, ouvindo-lhes 03 
nomes. Parece que o destino Ihe tra- 
cara uma vida modesta, tranquilla c> 
austera, sem clioques violentos, nem 
saltos bruscos que muitas vezes levam 
as alturas, e certo, e nao poucas aba- 
tem e prostram, predispondo-o assim a 
comprehender praticamente essa gi'an- 
do verdade que nos bem sentimos e que 
publicista francez reduzio a formula 
pi-ofundamonte moral de que e so no 
cinvcr que a felicidade so encontra. 

E' assim que nao teve por bereo a 
cidade que Jeronymo de Albuquerque 
fundara, a capital da Provincia, a bella 
0 culta cidado de S. Luiz, onde nas- 
cera jii Odorico Mendes, o interprete 

ver 
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de \ irgilio e de Homero, como o clia- 
mou Henriques I.oal, c, depois, Sotero 
dos Reis e Joao Ignaoio da Cunha; ncm 
a eidade que Ihe fica em frente, a aii- 
tiga aldeia de Tapuytapera, dos Pa- 
dres da Companhia, a oncantadora Al- 
cantara, onde comecou e findou a vida 
o mavioso poeta que foi A. Franco de 
feii e nasceu o Frade sabio que cita- 
mos; nem a regiao uberrima que o Ita- 
picurii, antes caudaloso e hoje de al- 
veo quasi reseccado, rega, onde des- 
pontarani Joao Lisboa, Lisboa Serra, 
Gomes de Souza e Moraes e Silva; nem 
Caxias, a segunda cidade da Provincia 
quo Gonyalves Dias, o maior dos seus 
rillios, chamou cm versos cheios de sen- 
tlmento 

■ . • .bella no deserio, 
Eutre moiitanlias, derramada em valle 

Dc flijrcs pcronnaes, 
. . . -sazella quo o doserto oduca, ■ 

Xo ardor da s^sta dcbrugada oxauguo 
A' margeni da correntc. 

 bella como a virgem das florestas, 
Que no espelbo das aguas so contompla 

Firniado cm tronco annoso... 

mas uma parochia em recanto obscuro, 
mal conJiecido, da terra longinqua do 
Brejo, quo ainda nao ae abrira a luz 
da civilizagao. Foi d'ahi que a solici- 
tude paterna fel-o seguir para iniciar 
0 curso de estudos secundarios na ca- 
pital, partindo depois para Olinda, ondo 
frequentou as aulas da Faculdade desde 
1835 a 1839, quando recebeu o grau de 
bacharel em Direito. Na pequena ci- 
dade pernambucana Candido Mendes 
teve como collegas de anno,' ate 1838, 
Francisco Jose Furtado, Carvalho Mo- 
reira (barao de Penedo), Dias Vieira.seu 
conterranco e, ate final, Magalliaes Ta- 
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ques; conio coiilemporanoos Fabio Ale- 
xandrino do Carvallio Reis, lambem seu 
c'oritorranoo; ate 1838, A. Herculano de 
Souza Baiideira e iios dois primeiros 
annos Teixoira de Freitas, nomes da 
mais alta significagao na soiencia e na 
politica e com os quaes veio conviver 
no grande mundo. 

Findo 0 curso juridico, com a iutel- 
ligencia devidamente cultivada e a 
vontade submettida a nooao inflexivel, 
mas salutar e reconfortante, do devei\ 
0 fausto 0 as seduccoes da vida, e am- 
bicao do poder, a cobi^a da fortuna, as 
lionrarias, tudo emfira quanto deslum- 
bra, embriaga, tontea c faz cair, por- 
quo e mau e e ephemero, nuiica poude 
attrahil-o, nem excital-o. 

Com 21 annos, quando nao esLao apa- 
gados todos os sonhos e multiplicam- 
se ainda as esparanoas, Candido Men- 
UES, entregue aos seus proprios recur- 
sos, comegou a exercer a advocacia em 
S. Luiz, obtendo logo, em 1840, me- 
diante concurso, a cathedra de profes- 
sor de Historia e Geographia do Lyceu 
Maranhense, onde ja encontrou Sotero 
dos Reis, o notavel mestre que foi de 
tantas geraQoes, a ultima das quaes, 
liojo quasi se acha extincta. Talvez des- 
pontassc entao essa immoderada p)ai- 

1 xao que o absorveu tanto e tao util- 
mente no estudo das duas importanles 
soiencias. O professorado nessa 6poca 
nao podia offerecer as vantagens mo- 
raes e materiaes que ainda agora nao 
proporciona o assim Candido Mendes 
nao podia encerrar-se em circulo tao es- 
treito, nem abandona^' a sciencia do Di- 
reito, que foi mais tarde um vasto 
campo, onde, 'sabeis sobejamente, deu 
provas irrefragaveis do seu grande es- 
pirito. Comegou entao a desempenhar 
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0 cargo de Proniotor Publico da capi- 
tal em 1841, o que fez ate 1842, quando 
a sisudez do seu caracter, o amor pelo 
trabalho c interesse pelo servico pu- 
blico recommendavam sua pess6oa a 
posi.;oes mais alias e de maiores res- 
ponsabilidades. Assini na 5* Legisla- 
tura, que durou de 1843 a 1844, tomou 
assonto na Camara dos Deputados como 
subsfiluto oleito quo era, occupando a 
eadeu-a do Dr. Manoel Jansen Pereira. 

Encerrados os trabalhos parlamentarcs, 
reassumiu logo o professorado, o que de- 
liota o interesse que tinha pelo estudo 
da Historia e da Geographia, principal- 
mente na parte referentc ao Brasil; vol- 
lou a advocacia e actuou inais vivamente 
na politica. Escreveu entao, em 1847, duas 
Cartas ao redactor da Revista. (Solero dos 
Rcis), uma aos redactores do Progresso 
(Drs. Antonio Rego e Fabio Alexandrino 
do Moraes Rego) e duas, ao redactor do 
T'nhlicador Mamnhense (Joao Francisco 
Lisboa), pamphlet os politicos muito usa- 
dos nessa epoca em que havia partidos 
constituidos e arregimentados, com pro- 
gramma e com ideas, que se batiam com 
denodo e animados de sincere sentimento 
patriotico. 

Em 1849 0 nome de Gandido Mendes, 
estava cercado de intenso prestigio poli- 
tico, adquirido em dez annos de trabalho' 
perseverante e proveitoso o seus services 
foram utilizados entao na administra^a,") 
publica, nesse anno, com o desempenho 
que Ihe foi confiado do cargo do Secre- 
(ario da Provincia, que exerceu ate 185'i, 
sem abandonar, entretanto, o professo- 
rado, que cada vez o attrahia mais. 

IVesse tempo, o varao illustre, que en- 
chia o scenario da terra natal, nao podia 
ilcixar de apparecer magnifico, como se 
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mosti'ava, em scenario mais vasto, cm 
arena niuito mais ampla, onde se exhi- 
biam os athletas patricios nas letiras, nas 
sciencias, nas artes, na politica e na ad- 
innnstracao. iRor maior que fosse a ey- 
lonsijo territorial do Imperio Sul-Ameri- 
cano, OS grandes vultos que lam surgindo 
nas provincias, aureolados pelo conceito 
dos conterraneos, tinham do ser notados 
de norte a sul, como succede com os pin- 
caros das nossas montanhas e assim Gan- 
DiDo AFendes, em 1850, recebeu o manda- 
te do Maranliao para representai-o na 
Camara dos Deputados, na 8' Legislatura 
quo findou em 1852. 

A escola .oolitica dessa epoca era sober- 
ba e ate 1881, quando morreu, elle poude 
eonhecer directamente e muitas vezes 
enfrentar gabinetes ministeriaes formados 
por liomens do passado regimen, cujos 
iiomes lembram notaveis acontecimentos 
na historia politica do Brasil, e grandes 
actos do governo, entre elles, Parang 
Itaboraby, os tres Caravellas, Uruguay, 
Zaeharias, Bom Retiro, Nabuco, Bernardo 
de \asconceIlos, Saraiva. Inhomerim, 
Olinda, Eusebio, Abaete, Rio Branco, Pa- 
ranagua, Sinimbu, Caxias, Paulino, Alen- 
car, Cotegipc, Muritiba, Pimenta Bueno. 
Joao Alfredo, Duarte de Azevedo, La- 
layette, Osorio, Silveira Martins e Ouro 
Pre to. 

Essa manifestacao de confianca e de 
apreco que o Maranbao fazia a Candido 
IMe.ndes foi logo por este retribuida, fi- 
dalgamente, em 1851, quando publieou a 
nionograpbia «0 Tury-asst'i on a incor- 
poruiuw d'estu (erritorio d provincia do 
Maranhao», que foi o golpe decisive para 
a Provincia rehaver a extensa zona que 
do rio Tury-assu se alonga ate encontrar 
0 riu, Gurupy. zona quo ate 177G Ihe per- 
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tcncia e que passou entao para o doiiiinio 
do I'arii, do modo mais estranlio, seni que 
o acto quo isso determinou pudesso sor 
justificado, quer na ordeiii da admiiiis- 
tracao civil, quer na ordem da adminis- 
tragao' ecclesiastica. Todo o pertinaz es- 
forgo, que durou setenta e cinco annos, 
desse lado da provincia, foi inefficaz, 
para a restauragao dos limites historicos 
pois, surdo e cego a verdade dos factos, 
aos fundados protestos das autoridades 
maranhenses, ao clamor tao signiflcativo 
dos habitantes daquella zona, o Senado. 
em 1838, chegou ao excesso de approvar 
um projecto que, convertido em lei, con- 
summaria tao grande injustiga. 

O estudo desse caso, em face dos do- 
cumentos officiaes, muitos de origem 
paraense, claro, ordenado na exposigao c 
logico em seu desenvolvimento, escripto 
em 152 paginas apenas. as mais convin- 
centes, obra de quom sabia utilizar a His- 
toria em proveito do Direito, resolveu to- 
das as diffiouldades existentes e outras 
que ainda a ultima hora appareceram na 
Camara dos Deputados, levantadas por 
Souza Franco e Paula Baptista, respecti- 
vamente representantes do Para e do Per- 
nambuco, aos quaes se oppuzeram Can- 
dido Mendes e Moraes Sarmento, do Rio 
Grande do Norte, o assim, com a promul- 
gagao do decreto n. 639, de 12 de Junho 
do 1852, que estabeleceu o rio Gurupy 
como 0 verdadeiro limite, poude lindar a 
situagao desagradavel que se eternizava, 
entre duas provincias vizinhas. 

Para vencimento da causa faltava o 
advogado. recto e competente que, certo 
da prova, do seu valor e do modo do 
usal-a utilmente, restaurasse a verdade, 
fosse, emfim, o que foi Candido Mendes, 
0 vir probiis ac peritus discendi. 
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Essa nao era, oiitretaiUo, a unica que- 
stao de limites que tinha a Provincia. 
Outra existia, com Goyaz, tao acoideu- 
lada como a primeira e que o iiosso dis- 
tincto 0 operoso conterraneo e amigo o 
geogrqpho Dr. Justo Jansen Ferreira 
no bnihante discurso de recepgao pro- 
erjdo na Academia Maranhense, expoz 

assim com tanta singeleza quanto exa- 
ciidao: 

«Permanecia desde 1834, sob o domi- 
mo de Goyaz, o lerritorio maranhense de 
S. I'edro do Alcantara, Carolina, assim 
mais .conhecido, abrangia toda a bacia do 
Tocantins, com excepcao do insignifi- 
cante treclio que vai da cachoeira Santo 
Antonio, no referido rio, a povoacao Sao 
Joao do Araguaya, ou assim — era limi- 
fado por meio de uma linha, partindo da 
desencravada cachoeira, na direc^ao do 
leste ate dominar todas as nascentes dos 
affluontes do Tocantins e, dahi para o 
sul ainda em linha recta, ate as nascen- 
tes do no Manuel Alves, e, pelo leito 
uoste, ate a foz.» 

Como a anterior questao, foram in- 
gontes OS esforgos feitos para cessar esse 
estado de cousas, mas sem resultado; 
como a anterior, a Assemblea Geral ag- 
gravara o erro contra o qual tanto se re- 
clamava, desta vez, approvando em 1851 
0 acto do governo goyano, que elevava o 
termo de Carolina d categoria de villa, o 
quo importava a confirmacao do atten- 
tado que estava soffrendo o Maranhao; 
finalmente, como a anterior, foi Candido 
Mendes que com a monographia «A Ca- 
rolina, ou a definitiva fixarao de limites 
entre as provincias do Maranhao e de 
Goim», publicada em 1852, determinou o 
voto da Camara dos Deputados em 26 de 
maio do 1854 e logo depois o do Senado, 
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signado pelos sens companheiros de 
deputacao e outros membros da Camara, 
entrc os quaes^ digno de nota o Dr. 
Lustosa Paranagud,, depois Marquez de 
Paranagua e Dr. Jose Antonio Saraiva, 
dous grandes nomes na historia politisa 
naeional. Conhecidos os factos que 
nccorriam jia vasla, rnmota e quasi 
ignorada regiao do exlremo norte, o 
Governo dos Estados Unidos teve do 
apparecer e usar da via diploniatica. 
reclamando eni 185 i o que chamava di- 
reito de todas as nagoes, — tendo a 
resi)osta que nao Ihe foi satisfactoria, 
na Nota de 13 de setembro desse anno, 
que Ihe dirigiu o minislro dos Ne^ocios 
Estrangciros, Limpo do Abrpu, depois 
Viscoiide de Abaete. 

Ein 1854 Candido Mendes necessitava 
de um centro raaior de aetividade, de 
um nieio mais vasto onde pudesse en- 
contrar os Jndispensaveis subsidios para 
emprezas novas a de superior mereci- 
mento que elle tragara, subsidios de que 
uma provineia, mesmo sendo o Ma- 
ranhao, infelizmente nao podia dispor. 
Veiu entao para o Rio de Janeiro, o 
mais importante centro de vida no Bra- 
sil, para onde tudo convergia, a capital 
do Imperio, exercendo as funccoes de 
chefe do secgao da So^rotaria do Im- 
perio ale 1857. Xessa data iornou a ser 
eleito DopuLado para a 10° liOgislatura, 
e advogou no intervallo, ate 1860, quan- 
do encerrados os trabalhos da Camara, 
seus services foram logo aproveitados na 
Secretaria da Justiga, passando a cxer- 
cer.as funcgoes do director de secgao 
ate 1864. Deixou-as nesse anno para tor- 
nar aos trabalhos forenses com os quaes 
se entreteve ate 1869, indo, entao tomar 
parte nos trabalhos da 14" Legislatura. 
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mmn repro.sontanio do Maranliao pela 
quiiita e ultima voz, porque em 1871 
I'ecebeu dessa proviiicia urn novo e mai^ 
importante mandato - o do Senador do 
Iinperio que Ihe foi eonfiado por indi- 
caeao dos seus conterraneos e escolha 
da Coroa como reconhecimento o premio 
de mber, capacirlade, virtiules e scrm- 
cos d Pot rid. 

Nosto ramo do Poder Lcgislatixo sua 
accao foi muilo mais vasta, intensa e 
nffica. do que no oulro, „a Camara 
cmporaiia, que, pelo caracter politisp 

mais forto^ e mais vibrante que Ihe 6 
propno, nao era o meio mais favoravel 
para ser revelado o espirito do pensadoi- 
que era Candido Mendes, do homem 
affeilo ao estudo e d meditacao. Ahi, 
durante dez annns, ate 1881, quando 
partm para o ceu, conviveu com muitos 

OS estadistas que jd apontamos e que fo- 
ram membros do Governo, e ainda com 
inuitas personalidades como Nunes Gon- 
Calvos, Jose Bonifacio, Garrao, Fernan- 
des da Cunba, Junqueira, Silveira da 
Motta e outros. 

Eis, senhores, o percurso e a duragao 
rme tiveram sua vida publica, e sua 
\ida poliUca. No funccionalismo, em 
tempos passados, ouvi de seus contem- 
poraneos a exaltacao do seu merito. Na 
vida politica, Candido Mendes nao teve 
a aureola de luz que hem ou mal so se 
("onquisla nas alias regioes do poder, 
onde o' capricho da sorLe tantas vezes 
transforma em heroes e faz por immor- 
lahzar 6s debeis e frageis de espirito 
que logo se afundam e se abysmam para 
sempre no silencio da Historia. Nao Ibe 
basta^a a politica, que, como di/, 
Lafayette, offusca a gloria do civilista, 
para ser apontado pela sua grandeza de 
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jurisconsulto, historiador c geographo, 
faltahdo essa flamma que a aura popu- 
lar cr6a e extingiic caprichosamente o 
nem sempre altribue aos que bem de- 
vem merecel-a. Nao a teve Octaviano, 
jurisconsulto, poeta, diplomala o parla- 
mentar, nem Vieira da Silva, juriscon- 
sulto, pailamentar e historiador, que 
passava com uma bagagem litteraria 
pequena, e verdade, composta de dons 
livros apenas — a historia da sua terra, 
da nossa terra, e um erudilo Irabalho 
dn historia do Direito Romano —, mas 
preciosa, so merecendo maior reparo, 
quando a pasta dc ministro poz em foco, 
quem ja por si mesnio, tanto se recom- 
mendava a Patria — por muita beneme- 
rencia. Candido Mendes nao foi um 
orador academi.30 que deleitasse e ex- 
tasiasse, mas o orador parlamentar que 
convencia e sabia persuadir; faltava-lhe 
a forga da imaginaoao que attrahe e 
arrebata, mas sdbrava-lhe o poder da 
dialectica que vence e domina; nao 
arrebicava phrases, mas forjava razoes 
massioas e argumentos fulminantes; as 
qualidades que podem illudir preferia a 
substancia que e a propria realidade; 
nunca foi um politico adaptavel, mas um 
patriota sincero n independente; nao 
podiam chamal-o, sinao leviana ou in- 
justameute, um intransigente, um re- 
lardatario, um retrogrado, porque era 
apenas um grande ,?()UYCucido, um cir- 
cumspecto, um opportunista, 0 repre- 
sentante do espirito conservador que 
csta faltando a nossa Republica, que 
parecia reaccionario so porque reagia, 
mas, senbores, reagir contra o mal e 
tambem defender, defender as grandes 
ideaij, os altos principios contra 0 falso 
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iiberalismo, conti'a a tyrannia ou contra 
a anarchia. 

Sonhores. Podcis comprehender que 
seja tuclo isso uin liomem que ama 
ciuer e apregoa a civilisagiio em sua 
Idrma mais bella, mais pura, mais per- 
feita, a unica progressiva e indestructi- 
vel, que ainda agora esta resistindo aos 
golpes dos turcos e seus asseclas aus- 
triacos, bulgaros e gormam'cos, a civili- 
zagiio christa? Pois bem, senhores, ouvi 
0 quo a tal respeito esse refractario no 
proaresso tlizia em 22 de junho de 
1871, quando era dis3utida no Senado. 
uma mocao que o Visconde do S. Leo- 
poldo apresenfara em relaeao aos gra- 
vissimoj! factos polilicos que occorriam 
na cidade de Paris: «.4cima do cliistianis- 
mo nada vcjo quo Ihe vallia neste mundo. 
Per civilizagao ontendo a plena cullura 
do liomem, o seu aperfeicoamento pliy- 
sico. intellectual e moral. A civilizaeao 
opposla ao christianismo excluo a ulti- 
ma parte, e c ossa cultura incomplota, a 
civilizai-ao physica e a civilizaeao intel- 
lectual, quo dao em resultado o quadro 
quo acabamos do ver em Paris. A unica 
doutrina quo nos pddo dar a civilizaeao 
moral, complemontar das outras e o 
cliristianismo.» 

Versado, como era om lottras sagradas 
nao podia osquecer quo a Egreja nunca 
foi rotrograda o toria presonte o cnsina- 
monto dado ao mundo pelo lamoso dou- 
tor quo foi S. Bernardo, nostas poucas 
palavras — «quem nao progrido rotroce- 
do, doixar do querer sor molhor 6 doixar 
do sor bom...» 

E facil provar, e ni5s quoremos fazel-o 
com um importanto facto que Candido 
Mendks nunca foi o espirito inaccossivel 
a verdade, mtolerante, refractario a ra- 
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xao, — clesobecliente a consicleracoes por 
mais attondiveis que fossem. 

Esoutai, n(')s vos pedimos, seiihores: 
Bern conlieceis qual foi a siluagao do 
Rrasil e qual o esfado do espirito dos 
nossos homens politicos em que foi le- 
vanlada e solvida a famosa queslao cha- 
mada — do olemenlo servil. Foi a de 
uma luta ferrenlia do Direito contra uma 
atiormalidado juridica, de uma idea al- 
tamenfo humanitaria o misericordiosa. 
cuja roalizagao a cultura universal vi- 
nha exigindo do Brasil, conira o egois- 
mo dos liomens que, a prinoipio pela for- 
(.'a e dcpois pelo vil metal, se fizerani se- 
nhnres pelos mesmos processes, dos lio- 
mens e das alimarias. Toda a utilidado e 
proveilo, quo. nao podiam ser maiores, 
resultanles do trabalho do brago escra- 
vo, era defendido sob a mascara do Direi- 
to, da Lei que, encontrando praticada a 
escravidao, a mantevo, nao por ser obra 
da razao, mas porque vinha atraves da 
tradicao, sem ser revogada, visto que a 
incompatibilidade entre a civilizacao e 

a barbaria nao linba cliegado ao ponto 
a que chegou — da liberdade derramar- 
se inleira pela terra e ser reconbecida 
como dogma social, que nenhum povo 
tem direito de fazer escravos. Quando 
cbegou ao Senado o projeclo de lei quo 
0 valor e a tenacidade do um dos maiores 
Estadistas do 2° Imperio, o Visconde do 
Rio Branco, conduziu e poz a salvo, na 
Camara, de discussoes tormentosas, re- 
sumbrando i)aixoes, chegou a vez de ser 
esculada a palavra ponderada daquelle 
que, em todos os casos. em todas as oc- 
casioes, fossem quaes fosem as situacoes 
politicas e os bpmens que ellas attingis- 
sem, preliminarmente examinava, de 
prompto, 0 lado juridico da questao para 
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depnis consideral-o sob todos os oul.ros 
aspeclos. Enfiio, justificandp seu volo 
alfirmoii que desde os bancos academicos 
so proimnciara pola Pmancipaeao dos es- 
cravos iior nioios efficazos e nao pertur- 
badores, quo na Cainara havia vofado o 
projocto quo foi converlido na Lpi de 4 
do .solombro do 1850 o quo adopiava a 
grando idoa da iibcrtacao do vfiitre por 
quo do uma voz punlia fwnio com sosu- 
ranca a origom do mal. I>ois bom, sonbo- 
res, Candido Mendes nao se limiLou a 
isso 0, quorendo collaborar na obra bone- 
morila o pafriolica, aponfou lacunas que 
dovHlamonh, suppridas dariam novos 
moios para clingar ao fim quo se visava. 
Enire ollas, e agradavol fallar do cousas 
brtas QUO. em nosso paiz sao facilnionfe 
olvidadas, CANnmo Mendes indicava-a 
do no capilulo que tratava das liberdade? 
''^r-lruc nao osfar incluida a bypollieso 
das Jioraneas sem successor necossario;  
a da prescripcao da oscravidao quo, alias, 
jil tinba sido Iralada e fixada em cinco 
annos, no alvara de 10 (ie margo do 
IfiS., a de nao vodar ao estrangeiro 
possuir escravos, porque isso importaria 
em P09SUU' urn liomem que hojo ja estA 
provisto que ha de ser cidadao amanlia e 
era tnste que um bomen em taes condi- 
goe.^ fosse propriedade de outro quo, polas 
lois do sou proprio paiz, estava inbibido 
do tal propriedade. Roconbecei, senboros, 
que o uma bolla idea, bumanitaria, que 
(5 um modo nobilissimo de sentir, um sin- 
coro reconbeeimenfo do quanto a escxa- 
vidao e aviltanle. que nodoa inextingm- 
velmente ainda mesmo aquellos que se 
i-odiiniam e no dia seguinte entravam ' 
paia a communbao dos bomens livros ! 
Pois bem, senbores, outros que nao oram 
retrofjrados, nem retanhitarios, nem in- 
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fransiijontcn, fnrmavain a guapcla nogra 
parlatiipntar, usando do f.odos os moios, 
dai5 osfaranmcas as balallias formaes, 
para vononr a aofao do Gabinete de 7 de 
mairo do 1871, que escrovoii esso 13 de 
maio, a dala nacional niais gloriosa. do- 
pois da do 7 de setombro, quo sigiiifica 
o IJrasil indopondonto. 

Bob o ponto de vista religioso Candido 
Mundes foi apresentado do mesmo modo 
iiijusfo, coiiio ocporrera politinanionte: 
cnthoUco ivlrmisi>/r7ite, cntholico info- 
leranle, catholico rnaccionnrin, ornrini, 
aggrosfiivainfuilo — vUramontnno, iiltra- 
montano no nu'io son lido, nesso que o 
vulgo ignaro oniproga por lii'o terem 
porversainenio oiisinado orrado; ultra- 
rnonfano iiiio procurando as origens do 
parlido religioso que doutrinava e pro- 
pagava a soberania absolula do Papa, 
mas vUramontann, signif'icando inimigo 
da deniot.'racia, o hypocrifa quo so dove 
fonior, o fanalico quo so devo rondomnar. 
o porfido do qua! mal so pnde fugir, iu- 
do quanfo o mao, posto em aecao om no- 
ino do Dons o i)ara perdisao dos bomens ! 
E ponsar, senlioros, que houve brasiloi- 
ros que assim dissoram e de tal modo 
pudess(>m julgar um patricio que, sob 
osle aspocio nem foi um aseefa. mas um 
virluoso; um subversor, mas um leal 
combatenl.o, um cronfe que niio solitava 
0 milagro om froca da oracao, mas fazia- 
se morocedor da graea pela pratica sinoe- 
ra 0 abnegada do Bom ! / 

Politica e religiosamonte era um des- 
ses grandes oxemplos que o nnsso Porto 

• Alogre julgava indispensavois para que 
houvesso I>atrias grandes! 

Esse falso julgamonto de CANnroo Men- 
DES nao foi de certo o resultado do es- 
pirito depressor ou demolidor de carac- 
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teres, mas de uma situag.ao niaiiifesta- 
menfe irrifante que «j paiz afravessou 
f-ni I8yi com a famosa quostao religiosa, 
situaeao efieia de erros, do desmannos c, 
diganios de pei-igos, como sao sempre as 
de iguaJ nahu'pza, que expoz a justa (Jri- 
tica a CorY;a atraves da couraca da irre- 
uponsiabihdade que a Gonstituiyao Ihe 
assegurava e nao deixou ficar bem o 
mais alto tribunal judiciario do paiz 
voz de Gangaiielli, juriseoiisulto illus- 
Ire, mas publicista dos mais apaixonados 
e msorfriilo demogogo, excilado por uma 
niultidao dn fnnaticos luwies e de cul- 
tura aimixo do uiodiaiia, som vizar outra 
cousa senao deforrar-se do poder ec- 
clesiaslico insubmisso ao capricbo de 
coiifrarias i>ial administradas, clamava 
com fms conhocidamonte politioos eon- 
la todos 0 contra tudo que directa ou 

indirectamento pertencesse a Egroja ou 
a ella estivesso ligado e rolacionado. Ora, 
senhores, ningueni estava mais ligado a' 
Egreja do que Candido Mendes, nao por- 
que d'ahi Ihe podessem vir arranjos,.pro- 
veitos e vantagens,. mas porque nenhum 
brasileiro ate entao e mesmo ate hoje, 
reuniu tao perfoitamente e em tao alta 
escala esfas duas qualidades ■— a do um 
grande noufor som caijello e a do um 
profundo Tlioologo sem batina. Poude 
eonheeer o Direito sob um ponto do 
visia muito alto, muito vasto, muito com- 
prehensivo e ostudal-o om sous meiiores 
detalhes, em todos os tempos, e em todos 
OS iogares. Nao fosse assim o nao teria 
produzido essa obra admiravel, sem 
igual em lingua portugueza e das me- 
Ihores na littoratura juridica mundial— 
a Introdiicgao aos Principios de Direito 
Mercantil c Leis de ilarinha, de Silva 
Lisboa, depois Visconde de Cayru, obra 
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que so por si affirnia um jurisconsulto 
e um histoi'iatlor o yuc o nosso eniinente 
collega Sr. Dr. Laeerda de Almeida com 
a auloridado quo sempre folgamos re- 
coiilioc'or, osludou minuciosameiiLo e afi- 
rial exaltou quaiito devia. Por outro lado, 
coiihecia o Direito Canoaico e a Thoo- 
iogia eomo um profi#sional e wao fosse 
assim e nao teria escripto esse in«por- 
taiitc livro que e o Direito Civil Ecclc- 
simiico limsileiro, antigo e moderno em 
suas rclagoes com o Direito Caiionico. 
Em laes coudigoes e facil compreliender 
que todas as vezes (jue surgia uma ques- 
tao que, para ser devidamonte tratada, 
roi'lamava essa dupla competeiicia, sua 
autoridade era invocada, alto de que 
muitas vezes elle accorria espontanea- 
meiite, por se julgar obrigado a isso 
fosse como jurisconsulto, ou simples- 
mente como catholico, era defesa do prin- 
cipios juridicos ou de pontos de fe, que 
iam sendo mal entendidos. 

0 que pensarieis vos, de um membro 
do Senado quo teudo franqueado uma 
alta tribuua de onde melhor se falla a 
iXagiio e d'ella se e mais escutado, co- 
nheceiido a verdade, deixasse que a iii- 
justica e o erro fossem praticados sem 
apoiUal-os, sem condemnal-os, .sem ao 
meiios usar da salvaguarda . podorosa 
que e o protesto dcvidamente fundado? 
Sua eonducla nao podia ser outra: Dis- 
cursava com a competencia e autoridade 
do ,juris;'ousulto, denunciava com a au- 
toridade que tern os homeiis do presti- 
gio moral e protestava como o vencido 
inconvencido. Foi o que fez na Camara 
quando impugnou o projecto de lei que 
autorizava a venda dos bens das corpo- 
racoes monasticas e conversao do respe- 
ctive producto em apolices da divida pu- 
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blica e em tantos outros casos que en- 
contrareis a farta nos Annaes da Ga- 
mara e do Seiiado. Tantas vezes foi a 
sentinnlla das oiiestoes quo affectavam a 
Egreja que r;liogou a ter esse falso ca- 
racter de ultramontano e clerical sob a 
coiiiprehensao que os iniinigos da Reli- 
giao CaUiolica iusldiosamente llie at- 
tribuiain para tonial-o suspeito de se- 
ctarisiiio e enl'raquecer essa grande au- 
loridaile, superior sem duvida a de ou- 
tros vultos que se notabilizavam na po- 
lilira e no Direito, conio Zacliarias do 
Grtes, Ferreira Viaiina, Mac-Dowell, 
Passos Miranda e outros. 

Mils, senhores, podeis opp6r-nos a sc- 
guinfe consideragao: Nao era so eomo 
representante da Nagao que Gandido 
Mendes agia, elle nao era apenas o vi- 
gilante parlamentar; onde interesses ea- 
tholicos eram aineagados ou atacados elle 
appareoia com a clava do seu talento e 
do seu profundo saber. Assim, em um 
concurso realizado na Faculdade de Di- 
reito de S. Paulo, para preenchimento 
de uma vaga de lonto substitute, em 
1883, nost;o distincti.ssimo conterraneo 
Theophilo Dias, sobrinho de Gongalves 
]')ias e lierdciro indiscutivel de suas im- 
murelioeiveis glorias, um dos candidates, 
dissertou sobn; o seguinto ponto, o me- 
nos proprio para o espirito de um 
grande sonhador como elle foi: Quern 6 
0 proprietario dos bens da Egreja ? 0 
jovem poeta con'cluiu affirmand^: 1°, 

.que a Egreja nao e a 'proprietaria dos 
bens ecclesiasticos; 2°, quo os bens ec- 
clesiasticos nao constituem propriedade 
do pontifice, nem dos bispos; 3°, que 
nao constituem propriedade de nenhum 
dos membros da Egreja, sociedade de 
fieis; 4°, que os bens da Egreja nao teem 
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proprietario; 5°, que pertencendo ao 
nuniero das coiuas que nao teem pro- 
prietario, todavia nao cedem ao primeii'o 
ooL'upante. 

Candido Mendes nao podia consentir 
que taes propos^yoes heretiJcas, divor- 
ciadas dos textos legaes e repugnantes ao 
esprito de todo Direito, lanyadas em 
uaia i'aculdade de Direito, quando sa- 
bios doutores quo ahi professavam, so- 
lemieniente congregados, apuravam o 
valor ■intellebtual e a capacidade dos 
que aspiravam a nobilissima investidura 
lio preceptor da jiiveutude, nao Cossem 
Jogo rebatidos e condemnadas a pcrpe- 
tuo esquecimento. Acudio do prompto e 
3cm abrir. discussao que entre nos, em 
regra, se torna aspera e faz escandalo, 
alludio apenas a «um artigo publicado 
n'O Direito, sem mesmo deelinar o noma 
uo autor e' langou, em onze paginas 
cheias de erudigao, minuciosa e com- 
pleta resposta a cada uma das razoes 
do antagonista, concluindo assim; 1°, a 
Egreja tem o Direito Natural de pro- 
priedade; 2°, este direito acha-se ba- 
seado nos textos sagrados e portanto e 
reconlieciflo pelo Direito Canonico; 3°, 
<5 reconhecido pelo Direito Romano; 4°, 
emfim, a Egreja e a legitima proprieta- 
ria dos bens ecclesiasticos. 

Effectivamente, muitas vczes os facios 
pareciam provar quo pelo prodominio 
que so presumia do sentimento religioso 
sobre quaesquer outros, Candido Mendes, 
imperceptivelmente, se tornara assis- 
tente da Egreja em todas as questoes 
magnas, cm todos os assumijtos de mais 
importancia e maior responsaTDilidade. 
Mas nao era assim, senbores, e, digamos 
tambem que isso nao devia ser conside- 
rado simples obra do acaso. Quem es- 
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("dar sua figura moral, altaneira, liobi- 
lissima, inteiriga e sem falhas, encontrara 
a natural o^xplicagao dease facto quc\ 
como vedes, iios tambem sabemos reco- 
iiliccer. Si uns sao producto do meio em 
Uue nascem, vivem e se desenvolvem 
Candido Mendes foi producto da natu- 
reza exclusivaibeiitc. So ella pode dar 
um organismo tao perfeito e acabado, tao 
harmonico cm suas manifestacoes, tao 
logico no modo de sentir, de pensar e de 
querer. Podia errar, mas nunca era con- 
tradictorio, era, digamos, um syllogismo 
em accao. Ao comofar a vida publica, co- 
nhecido o regimen politico do paiz e bem 
consideradas suas vantagens sobre qual- 
quer outro, Candido Mendes poude pene- 
trar no verdadeiro pensamento do legis- 
lador constituinte o logo seu espirito 
claro, ordonado e systliematisador, re- 
coiiheceu os principios basieos sobre os 
quaes repousava a lei fundamental do 
Imperio e os quo promanavam d'elles, 
accordes pela relagao intima em que se 
achavam de causa e de effeito; observou 
que aquelles eram intangiveis e immuta- 
veis, porque eram a propria Constituieao, 
emquanto estes simplesmente observa- 
veis em todo o rigor como preceitos que 
ella dictava e ordenava para completa e 
segura realizacao do fim social. Dos pri- 
meiros notou que tinham especial desta- 
que 0 do art. 3°, a affirmaeao de ser 
monarchico hcreditario, constitucional e 
represento.tivo o yoverno do novo Impe- 
rio p 0 do art. 5° — a declaracao de 
cuntinuur a scr a rcliyim catholica apos- 
loUca romana a religido do Imperio, 
sendo pennittidas todas as outras reli- 
ftides com S6ii culto domestico ou purti^ 
cular, em casas pafa isso destinadas, sem 
forma alguma exterior de templo. Si a 
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f(5rma do governo era essa nao podia ser 
clirecfa ou indirectainenle desvirtuada e 
onfraqueoida; si a religiao do Estado era 
a que ficava assigiialada, assegurada e 
especialinento protegida, nao podia ser di- 
rccla ou indirectamcnte reduzida em seu 
alto presligio ou de qualquer outra ma- 
iieira. Assim, senliores, a acgao iiices- 
santo quo elle exercia e quo nao podia 
deixar do ser nolada, a solicitude com 
que attendia ao ponlo do parecer intran- 
sigento sempre quo so agitava uma que- 
stao ou surgia um assumptd de natureza 
constitucional que podesse ferir a Con- 
stituigao em pontos verdadeiramente 
fundaraentaes, Candido Mendes estava a 
postos e, hoje que iiao ha mais com que 
transigir, porque se transigiu com tudo, 
podemos considerar felizes os povos en- 
tre OS quaes ha quem vele pelo seu Di- 
reito, tanto vale dizer pela sua felici- 
dade, pela sua seguranca, pela sua gran- 
deza. E lodo esse desvello pelos princi- 
pios que se attribuia a excesso de sensi- 
bilidade do crente, nao era senao a ma- 
nifestagao da natural sensibilidade do 
jurisconsulto. Para verdes, senhores, 
que nem sempre a Constituicao esteve 
superior aos acontccimentos basta lem- 
brar, ja que para mais nos fall a o tempo, 
0 caso do qual resultou a Lei de 10 de 
Setembro de 1860, que regulou os direi- 
tos civis e politicos dos filhos de extran- 
geiros, nascidos no Brasil, cujos paes nao 
estivessem em servigo de sua nagao, que 
um dos nossos mais esclarecidos consti- 
tucionalista . Rodrigues ■ de Souza, cri- 
ticou com severidade, attribuindo sua 
origem d influencia do Governo e ao des-^ 
potismo da sua maioria parlamentar e 
outro, Franca Leite, que confirmbu tudo 
isso, alludiu a discussao do respective 
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projecto de loi no Senacio, e mostrou, afi- 
iial, alem dos males quo decorriam d'ella, 
OS embaracos que ao proprio Govei'iio 
liavia crcado. 

Coiiio iiao sabomos attribuir seutiuieii- 
fos inesquinhos ou pouco dignos seiiao 
a quern provadainente os tem, nao ve- 
mos motivds que justifique o que em 
tempo foi dito — que Gandido Mendes 
defendia com tanto afan a religiao oa- 
tholica, porque era a que cllc profes- 
sava. Ja ftao era pouco saber defender 
lamanho bem que linba, mas o que deve 
ser dito por ser a cxpressao da verdade, 
por estar a altura do caracter do mara- 
nhense illustre, 6 que elle defendia essa 
religiao, porque ex-vi da Con&tiLuiyao 
ella continuava a ser a religiao do Es- 
tado, religiao que, como brasileiro, pro- 
fessava e sentia que Ihe reconfortava o 
espirito. 

Senbores. Lendo as Cartas de Ingla- 
term, do primoroso e inesquecivel escri- 
ptor portuguez, que foi Ega de Queiroz, 
encontramos assim dcilineada a figura 
de Sir Wiliium Harcourt e os trayos mais 
accoiituados do seu caracter: grosso, 
com uma face imperiosa... rapada, ti- 
nlia as linhas solennes e marmoreas do 
busio do um Cezar; forma romana den- 
tro da qual babitava um espirito rigido 
de doutrinario representando no Governo 
a tradigao; — era o contrapeso conser- 
vador do ministerio de que fazia parte e 
onde estava como um bloco de granito 
constitucioiial para inipedir que os ou- 
tros ministros se adiantassem muito pela 
grande estrada da Revolugao; e tinha 
por isso essa ampla solennidade de ma- 
neiras..., de quern se honra em guardar 
as coiisas supremas — a corda, a egreja, 
OS privilegios... a integridade do impe- 
rio. Gandido Mendes era exactamente 
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assiiii. Ningueni chamou o respeitavel 
cstadista ingloz — reiardatario, iiem in- 
transigente, mas todos soubeiMin coiisi- 
cleral-o um clomento coiiserva(/or neces- 
sario no seio de uiiia ministerio liberal, 
presidido por Gladstone, porquo bem 
comjireheiiderani quo de boa combinagao 
de tendencias differontcs surge a harino- 
nia, a opiniao teinperada, o justo cqui- 
librio das forcas quo cbnstituem os go- 
vernos iiispirados na opiniao publica, 
que para livrar-se dos oxTremos, quo 
sao sempre perigosos, devcm procurar o 
manter-se na linlia media, que 6 a da 
nioderac-ao. 

Canuido Mendes foi um desses varoes 
raros, porque nem sempre c possivel 
agir, como elle agiu, com tanta inteireza 
e com tamanha sobranceria; e mister 
muita elcvaeao moral, que so a natureza 
da quando crea e a educagao completa e 
aperfeigda, para fugir a propria mentira 
convencional, nuuca decerrando os labios 
senao para dizer a verdade, nen> ter um 
gesto que nao seja muito nobre. E foi 
assim porque nunca absorveu a politica 
que e veneno bebi(jo na taya da ambi- 
gao, nem se deixou manietar por ella, 
polvo que eslrangula e suga ate a morte. 
Soube conservar-se na serenidade pro- 
pria do liistoriador, (lue ve, observa e ro- 
gista com cxactidao, — com a indepen- 
dencia propria do pensador que pcza, 
mede e conta os acontecimentos e com a 
elevacao do pliilosopho que traga as leis' 
que devem reger os liomens e os povos. 

Da politica nao fez profissao, porque 
a sua integridade moral nao o permittia, 
alem de que o professorado, a advocacia 
e 0 funccionalismo preenchiam o tempo 
que restava dos labores parlamentares; 
nao foi tambem um politico amador 
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porque a nafureza dns osfudos sdrios po- 
los quaes, desdo sua moeidade, teve o inais 
sincero pcndoi', esferilkavani seu ospiri- 
lo e incompalibilizavani sou caraclercom 
a vida do avenluras, quo podo dar glorias 
opliomoras, mas a qual nunfa faltam 
ainai'f^as docoiiijoos. 

Mo 0 facil oucontrar quom, como Cvn- 
DIDO Mendes, tivosso lauta rosistoncia 
para o (raballio o uma siniplos oitacao do 
dafas 0 indicaffio das nbras quo produ- 
ziu, justificarao ostas palavras: Em 
fi'f'O api)ai>ooou o J" (omn das Memorins 
pnrn a historia do cxlincto Esfmlo do 
Maranhao, (rabalho quo si uao ora origi- 
nal. roprosonlava, onfrolauto, um apro- 
ciavol osforfo, alom do valioso sorvioo 
quo «porinittia, oomo olio osrrovo aos 
'•srudiosos 0 amanlos das nossas cousas 
0 oonliocorom os faclos nolavois, impor- 
anfos 0 gloriosos do nossos anfopassados 

quo sao pafrimonio enmmum do sua pos- 
loridado« Ficou susponsa a publicaeiin 
do 1" volnmo, porquo parocou ao ogro- 
f?io pafncio quo alguns oufros trabalbos 
nuo fracara oram mais urgonfos" 
-■-.mo 0 nireilo CwU Er.clcsiastiro lirnn- 
Iciro, nntujo e moderno, em suns rclaroes 
rem o Dircifo Cnnoniro, cujo l" (oino 
voiu a puhlicidado om 1806, fioando (am- 
l)om uiforrnmpida a obra — porquo o 
magistral Atln.-; Geonraphico, ontao quasi 
••omplolo. ox-igia os ullimos rotoquos do 
morlo a apparonor, oomo apparocou,'ro- 
almenfo. om 1808, aprosonfando sou' au- ' 
for sob um novo aspooto quo nao ora o 
rio .lur'isoonsullo. nom o do bistoriador- 

o do pohhoo, mas o do goograpbo 
ins.gno, quo vini.a dar ds lotfras pafrias 
uma ohra grandomonfo roolamada, mas 
quo ninguom tonlara lovar a offoifo polas 
quasi invonrivois dilTiculdades e pela 
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doficioncin (Jo mcios para salisfatoria 
oxocucao. Dada osta ulUina prova de sua 
va.sta compclencia, pnblicou em 1809 o 
Anxilinr J'twidico quo justificou, dizen- 
do que luio tinlia sido pos.sivel contem- 
plar no Codit/o I'hilippino, obra. que os- 
tava presles a saliir das officitias lypn- 
grapliicas, fudo quanio rospoitava An Or- 
denacoos Pliilippinas, na odicao que, sob 
aquolle tilulo, acabava de fazor, devida- 
inento oxj)urgadas, annofadas e rom- 
menladas, e que assim enteudera I'azer. 
em volume aparfado, uma compilacao 
do varias uiaterias uteis e ate indispen- 
savois aquolle Irabalho. Em 1870 sur- 
giu esse formidavel monumeiito, que 
podia ser (racado e executado por braro 
do alhleLa, Ibesoui'o de sabedoria, obra 
da mais paciente e intolligenfo nivostiga- 
cao, livro prodigioso que veiu aprosontar 
ao Brasil o verdadeiro estado da sua lo- 
gislacao, do modo que ficasse desbrava- 
do 0 longo, accidentado e espinhoso ca- 
minbo, por onde devia passar o codi- 
ficador, e ser uma realidade, como 
elle mesmo declara, a promessa solenne 
que 0 legislador oonst,iluinte_ fizora no 
art. 179 § 18 do pacto fundamental do 
Iinperlo. 

Todos v6s, senbores, conheceis o que e, 
o que valeu e o que ainda vale e valora 
essa grandiosa o soberba construcoao que 
s(S apparec-o soeuiarmente, quando ontre 
OS Dovos occorrem transformacoes pro- 
fundas. resultant,cs de alteracoes sensi- 
veis na carta geograpbica — on nas in- 
stituicoes e nos costumes por forca da 
accao do tempo, que tudo modifica, al- 
tera, destri5e, para, muitas vezes, eon- 
struir de novo. Em 1873 publicou a Pin- 
sonia ou elevacao do terrilorio septen- 
trional do Grao-Pard d cathegoria de 
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Provincia e so entao prjde terminar o 2" 
tomo do Dircito Civil Ecclesiastico e no 
anno seguinte, i874, o 2° tomo das Me- 
niorias. De todos estes livros e de alguns 
outros menores, dos quaes os bibliogra- 
phos dao noticia, nada temos a dizer, 
senhores, quo nao conhecais. Todos v6s 
operarios, que sois nesta immens,a offi- 
cina, que e o Instituto Historico e Geo- 
grapliico, que inoessantemente se movi 
menta para erguer a obra cyclopica da 
histona do nosso amado Brasil, monu- 
mento unico que nao perece, porque sem- 
pre fica a tradicao, que nao cede aos ri- 
gores dos seculos, nem as distancias das 
terras, conheceis todas ellas, ainda as 
que parecem oDra apenas do Juriscon- 
sulto, porque Candido Mendes foi tam- 
bem e esse e certamente o mode mais 
onginal e importante da manifestacao 
da sua mtelilgencia _ o historiador do 
iJireito, 0 historiador philosopho e 
megualavel.. Nao teve o espirito crea- 
dor de Teixeira de Freitas, nao teve a 
synthese divina de Lafayette, nao foi o 
pnmen-o que devassou no Brasil os prin- 
ciples do Direito Internacional, regu- 
ando relacoes de ordem privada, como 
Pnnenta Bueno, mas foi o que estes nao 
foram, como vedes, grande como elles 
"til como elles ,como elles erguido no 
pedestal altissimo em que o temos. 

Eis, senhores, como ao nosso espirito 
apparece CANomo Mendes na vida e na 
Hisforia: na vida, que foi longa e na His- 
toria, que deve ser infindavel; na vida, 
que se reduziu a duas palavras simples 
e pequenas, 6 certo, mas de vasta signifi- 
cacao, duas palavras que constituem o 
mais bello e utH programma ,ipara os 
que aspiram uma existencia ntil e que 

se.ia-exemplo, duas palavras que todos- 
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(levem tor presente e praticar — Iraba- 
Iho e dover. Porque bem as comprehen- 
deu, foi 0 pro-homem a quern prestamos 
us liomeiiagens da iiossa maior admiracao, 
no dia de hoje, quando nao vamos levar- 
Ihe flOres, onde dormem os mortos, mas 
viemos ennaltecer suas glorias, onde nao 
se morre, no livro que dil a verdadeira 
immortalidade! Gem annos, maranhcn- 
se ogregio, gloria e orgulho da nossa ter- 
ra natal! Vives e viveras eternamentel 
Vem e dize, tu mesmo, que tanto to en- 
vaideoias de ter nascido onde nasceste, 
vem, e — dize qual o grande titulo da 
tua immensa gloria: 

tSou bravo, sou forte, sou filho do 
norte.». 

{Applausos calorosos, senclo o oradur 
viuito felecitado.) 

Rio do Janeiro — Impronsa Nadonal — 1919 
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