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X AO LEITOR.7W- 

. Corria 0 anno de 1864.. . 

Ao dominio publico, entre siistos e esperanc-as, conGamos_^aobra n'^^, intitulada0ontam.mlos para 0 Biccio- 

nario hislorico, (jeorjraphico, iopographico e eslatistico da provincia do Maranhao. f 

Na sua frente, como prologo, escrevemos entao 0 seguinte. 

«Diz com muita razao urn escriptor contemporaneo « que inveutaram-se os prologos nos livros, nao menos para sa- 

t^sfazer 0 amor proprio dos auctores, que para invocar a indulgencia do publico, e mats d'uma vez tern servidopara 

roboiar a coragem vacilante do escriptor, que, desacompanhado de titulos que 0 recommendem, ousa expor-se desaf- 

frontadamente em praga ao juizo dos que 0 leem. » // 

Antes de se dar principio a leitura das differentes pecas deste processo, que contra nos mesmo instauramos', nece? 

(Sario e que em nossa defesa apresentemos ao publico as razoes do nosso procedimento, para que nao nos julguem a 

revelia. • ° 

A^nstados e'tiaiidps sahem hoje de nossas maos os —J^ontamenios para 0 Diccionario historico, geographico, io- 

pographico ? eslatistico da provincia do MMranhao. 

A ardua t^refa da composi(?ao d mnJj{^ionario particular d'esta provincia sempre nos pareceu muito pesada para 

nossos homb.^s, c ainda que a vaidade nos obscurecesse a vista, a consciencia nao nos lisongearia a pontode empre- 

^lendel-a^^ • 

,^&mpre julgamol-a superior, as forgas d'um so homem, embora dispondo de recursos, que nao possuimos, do meios 

fce ni5o tivemos, e de tempo que nos faltou. 

^Acreditamos, como bom alvitre, que uma commlssao l[le individuos intelligentes e trabalbadores devia ser nomeada 

tal fim, e 0 coraQao, dizendo-nos quo para 0 futuro se ba-de realisar esta nossa esperanfa, nos lembrou a necessi- 

lade que teriam esses cidadaos de outros bragos, que os auxiliassem em suas fadigas. Notando que assim se iam alar- 

jando as raias d'este piano, a mente delineou-nos 0 prazer, que sentiriam todos os maranhenses de concorrer pressu- 

•osos com as suas informacues, com suas pesquizas e com os suas luzes para a confeccao d'uma obra, que assim se tor- 

laria bem maranhense. 

Desejoso de ver raiar no horisonte da provincia, onde nascemos, esse dia, que saudaremos cbeio de jubilo, descon 

iando muito da fraqucza da nossa intelligencia, c pensando no pouco tempo, que podemos dedicar aos estudos histo- 

icos, cuidamos em madrugar bem cedo na colheita dos apontamentos, que um dia teriamos de procurer, de escolher 

! de enfeixar para organisar 0 tribute, que pagariamos a essa commissao. 

Aqui vae tudo quanto podemos collier, publicado e inedicto. 1 

Se mais nao fizemos e porque realmente, depois de vencida uma longa e nao interrompida serie de difficuldades, | 

a^s nao podemos, embora* nos sobrassem desejos vehementes, mormente tendo de dedicar 0 nosso pobreescripto ac 

^meiro Cidadao do Brasil, aquelie a quem a bistoria do paiz tanto deve pelo benefico impulso, que da as sciencias 

s lettras e as artes, animando com Sua Augusta Presenca todos os melboramentos materiaes, presidindo e dirigindo con. 

ua brilhante intelligencia os- trabalhos do Institute historico e geographico do Imperio, favorecendo os louvaveis em 

lenbos d'outras corporagoes litterarias e scientificas, enchugando as lagrimas do pobre, consoiando os enfermos emseii. 
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Outros nos accusaratn por nao tractarmos de tudo quanto existe n'esta oun'aquella localidade, porem a estesrespon- 

deremos lembrando apenas o titulo da nossa obra, « nao sendo merecedor de reprehonsao, diz^ps^^riojtf^mo, o cega- 

dor, a quem em uma grande messe cahiratn da fouce algumas espigas.» 

Bern sabemos, quo com mais algum tempo de demora podiamos offerecer maior tributo, mas ninguem nos assegura 

a exislencia, mormente quando, como diz o sublime epico principe dos poetas do seu tempo. 

« Os dcsgostos nos vao levando ao rio 

« Do negro esquecimento e eterno somno. 

Conta a historia, que o pintor gfego ^■^lles expunlia ao publico os sens quadros para ouvir os defeitos d'elles, e 

depois OS corregia, raando achava justiga nas censuras. 

Diz 0 illustrado Erescott, que seus escriptos, depois das primeiras edicgoes, tiveram de ser revistas ate pelo quedi- 

zia respeito a coj?reccao grammatical e a dicfao. 

Seguindo os exemplo^ d estes vuUos.grandiosos do passado, expomos tambem ao juizo do publico as nossas locu- 

bracoes para corrigil-as no futuro. 

Acceitamos e agradecemos, como e donosso costume, as-censuras, que em termos politicos nos forem dingidas, e 

guardarem^s J) mais completo silencio quando a par dos doestos eda inconveniencia da linguagem, notarmos a injusti^a 

da c^iistifa, ditada por paix(3es ou motives menos nobres. 

■'^or maiores que sejam os nossos desgostos, por mais dolorosos que sejam os martyrios, que a inveja, a ociosidade 

. H a critica mal entendida nos fagam soffrer, julgaremos ter prestado a nossa provincia um bom servifo, ,se estes 

(amenlos despertarem o apparecimento d'outra obra, que.tenha o mesmo fim delles, e que de todo os fa^a desappa- 

recer. 

Vendo nos entao um sumptuoso ediflcio, onde hoje ha apenas modesta choupana, observando ilores tao vig-osas e 

tao lindas a perfumar a atmosphera, onde hoje so definham plantas silvestres e tao cheias de cspinhos e sem um so 

fructo, com o pensamento elevado a Deus c o coracao a transbordar d'alegria diremos enlao, como'o grande poeta por- 

tuguez. 

Ku d'esta gloria s6 fico contente 

Que a minlia terra aniei e a minlia gente. » 

Estamos em 18^0. 

Nao floriram nossas esperanfas, nao inurcharam os espinhos e nem sasonaram esses fructos/silvestres! 

Ninguem, infelizmente, veio se quer amparar a pobre. choupana, que haviamos erguido ha ®is annos,..€rovento ja 

tinha dispersado as. petalas das Ilores, queplantamo-s.com muitas fadigas, e regamos com muif 

■ 0 amor pelo estudo das velhas coisas da patria levou-nos outra vez ao campo das nossas investigacoes, e felizmen 

te cncontramos ainda mui vasta messe a respigar. 

Nao nos furlamos ao trabalho, e n'essa tarefa, tao fatigante, gastamos qualro annos de immensas mortificacoes. 
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1 pnlheita 6 de muitos materiaes para urn grande edificio. 

s:::i c. no™,,„™os pc,„ .. 

^„e_escremi]^ p „w,;;;:;77nrri^ir-lli^^rd^£re amplial-os com seus co- 

[1 0 fim de nnvirmos os entendidos, que gnizessem co.ii^u  

formaooes sempre colhemos, e assim escripto e coordenado o presente D^caonario, vimos quo nos era 

E=E=E=SS=^:=^^ 

da p„is ,„e lodos ahi es- 

i assignada por gran(l« redacpo deOiiitiva ficoa para ser apesentada a 

(Mos n'ura so pensamento, segu o « „„ssivel have- mais um so dia ,le secpo. 

reside,.cia no correnle anno, v.sto nao ent P g. 

:ran:r «- -—"«"■ 

1 paia a pro inc' niioaTfin npin Esm Sr dcJJaia-DiW foi outra coisa mais do que 

s, que outra foi a causa, e quo o raotno allegado pelo Lxm. . ^ . nppp^ifhrip 

eocnbrir a anreciacao desvanlajosa que SJxc. torma deste Irabalho em relafao a ul.Made e 

lode ter a nossa provincia. _ - .iicpnsqMn fi- 

inda hoavcssem bastantes dias de seccao a lei reverlida a Asscrablea "»» '"f ™ f ^ "Z;; 

, addiada para qjano^idonro, porem a Assemblea Provincial, applaud,ndo o pensamento do Pf" • 

,r discussao nao aprovou a peqnena verba, ja marcada no projeeto de Ici do J/ ' 

a al"Qm consolo quando se solTre uma injuslip, nos o encontramos na excellenle e escolbida companlna^ 

,ron°ria Assemblea, nao eoncedendo auxilios iguaes, enlre oulras, as obras dos distinctos maranhenses^ote- 

i,/oncalves Dias, e^dorico Mendes, que n'ontros paiics seriam padroes de glona nao de uma p,o>,nc,a 

nacao inteira. ... .. .. ,irv 

a a quesr^ n'estes termos, niio nos poupamos ao sacrindo de publicar o pnmeiro volume appellando do 

,r. dr. pia e dyi^'sSmblea^^vincial para o publico, especialmente o entendido, e aguardar a sua sen- 

agora fazemos, lamentando somente que fossem tao mal correspondidas nossas fadigas, aqui n'esla capital, 

0 com sen 

)rem mui- 

■ favores, 

uam fal^i 

Lgjl 

hi ainda 

s illiis- 

r*", 

eio 

}ik_ 

e-- 
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onde todos nos viratd arcar com innumeras difficuldades, trabalhar setn descanco e sem remvineracao alguma, nas ho- 

ras em que deviamos repoiisar das lidas,, que nos impoe a nossa ardiia profissao e amda mais os deveres de pae de 

nuraerosa familia, sem outro recurso alem do sea labutar diario. 

Lamentamos ainda, qae este procedimento authorise aos mal-intencionados a dizer que « um proposito firme de 

guerra as lettras, e ao estudo, a applicapao e ao saber» foi entao a divisa do grande numero dos deputados provincia- 

es, erabora, diga-se a ver^de, custe ate a crer, que se deem infelizmente estes factos na provincia, que e pelas suas 

irmans chamada a\thenasWasileira 1 

N'outras provinci^, onde\ tem publicado trabalhos de igual natures^sous autores tem sida coadjuvados largamen- 

te pelo elemento official, e remunerados nao poucas vezes com boas recompensas dos coffres publicos, e sao ainda seus 

escriptos impresses por conta da provincia. 

Note-se mais, que o auxilio que pediamos, nos o pagavamos em 200 exemplares ao governo afim de serem dcstri- 

buidos como elle bem entendesse, constituindo-se assim um. assignante de maior numero d'exemplares. 

Eis aqui pois a obra, ahi esta o seu piano e a sua execuQiio em parte, e pelo publicado julgue-se do que ainda estfi 

inedicto. 

- Diga agora o publico, digam os eleitos da provincia agora melhor iriformados e instruidos, se e conveniente, que esta 

obra continue na obscuridade ? 

Digani os bomens concienciosos se nao merecemos qualquer auxilio dos cofres publicos ? 

■ ' Parece-nos, que sim, mormente quando os simples Apontamentos, ja referidos, e quepublicamos em 18Gi nos grar 

gearam honras e distincQoes, com que nunca sonbamos e nem se quer ambicionamos, as quaes o assumpto nos fo. 

a referir para aqui patentearmos de maneira mais duradoura os nossos agradecimentos. 

Occupa por certo o primeiro lugar a distinccao honoriflca, que nos concedeu Sua Magestade Fidelissima o Senhor 1). 

Luiz I por carta regia do 13 de julho de 1805 dignando-se n'ella fazer especial menQao dos nossos—obscuros escriptos ^ 

'litterarios e historicos. 
oVstituto')H§torico e geographico do Brasil, que tem a honra de ser presidido e protegido por Sua Magestade o 

Senbot^. i^roSt, Monarcha estudioso, sabio, e protector'de tudo quanto tende ao engrandecimento d'esta terra, ^ 

abrio-nos m sessao de 4 de agosto de 1865 as suas portas, e como socio correspondente benignamente nos acolheu Si 

era seo oremio, e como esta outras sociedades litterarias e scientificas demuitas provincias nos chamaram ao seu seio 

com expressoes tao bonrosas, que para sempre penhoraram o nosso cora^ao agradecido. 

A imprensa de todas as cores politicas, de todo o Imperio, em seus jornaes de grande e pequena circulaeao, nos 

animou de maneira tal, que nao poucas vezes nos vimos confundidos com tanta bondade, e nao poucas foram as notabi- 

lidades da nossa patria, que, sem nos conhecerem, deram-nos a honra de dirigir-nos cartas mui benevolas, e relativas 

a esse nosso livro. 

Finalmente o lostituto historico e geographico do Brasil acaba de approvar o luminoso parecer que, a respeito (I'esta 

obra, em 22 de novembro.de 1869 deram os illustrados e incansaveis escriptores apaquim Norberto de Squsa e Si^ 

ya e dr. Joaquim Manoel de Macedo. . 
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rio amnli rolheita e de muitos materiaes para um grande edificio. 

—. .a :.a .a.n.o ce.. 0. rr 

.p.,.OS eo. S.S CO. ^ 

,r„.«-oes se^pre co.he^os, e assi.„ escrip.o e coordenaOo o presence mccionario, vi.os ,oo „os „ ^ 

!—>:::== -»- r-.:— 

„C unit ™ seu genero „.sl. provincia, ape«r da e.iSaidaae de Labiiiwoes do seu a„.«„ propo.- 

^^usi]iojar^ da mesma. 

"'1 pL L apes«.ada . 
„M„s n-una so pensamen.o, segu o f™ 7' ° ^ s6 dia de seefao. 

jresidenca no ™°g S„,3 jiaia, entao no governo da provincia, para saneeional-a, S. 

te anno submetida ao Exm. Sr. d . . nrpstacao d'esse pequeno auxilib a vista das mas cir- 
=„.a a -Assemblea Provmeial iolgando. meonvemenle a ^ , ^^semSteaPro- 

r,r,X2; :;prp= 

3 encubrir a aprmo desvantajosa que^xc. lorma aesie 

la™ r^a n'estes termos, nSo nos poupamos ao sacrif.cio de pubUcar 0 primeiro volame j"" 

3r. dr. |lia e d^f'ssembleaj^vincial para 0 publico, especialmente 0 entendido, e aguar ar a so 

, agora (azemos. lamentando soracnte que fossem lao mal correspondidas nossas fadigas, aqni n'esta capital, 

eio 
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1 

onde todos nos viram arcar com innumeras difficuldades, trabalharsem descanfo e sem remnneracao alguraa, nas ho- 

ras em que deviamos repoiisar das lidas^ que nos impoe a nossa ardua profissao e ainda mais os deveres de pae de 

numerosa familia, sem outro recurso alem do seu labutar diario. 

Lamentamos ainda, que este procedimento authorise aos mal-inlencionados a dizer que « urn proposito flrme de 

guerra as lettras, e ao estudo, a applica^ao e ao saber» foi entao a divisa de grande numero dos deputados provincia- 

cs, embora, diga-se a ver^de, custe ate a crer, que se deem infelizmente estes factos na provincia, que e pelas suas 

irmans chamada a\thenas^rasileira 1 

K'outras provinci^, onde^ tem publicado trabalbos de igiial naturoj^seus autorestem sida coadjuvados largamen- 

te peio elemento official, e remunerados nao poucas vezes com boas recompensas dos coffres publicos, e sao aindg seus 

escriptos impressos por conta da provincia. , 

Note-se mais, que o auxilio que pediamos, nos o pagavamos em 200 exemplares ao governo afmi de serem destri- 

buidos como elle bem entendesse, constituindo-se assim um assignanle de maior numero d'exemplares. 

Eis aqui pois a obra, ahi esta o seu piano e a sua execugao em parte, e pelo publicado juigue-se do que ainda estfi 

inedicto. 

- .Diga agora o publico, digam os eleitos da provincia agora melhor informados c instruidos, se e conveniente, que esta 

obra continue na obscuridade? 

Digani os homens concienciosos se nao merecemos qualquer auxilio dos cofres publicos ? 

Parece-nos, que sim, mormente quando os simples Apontamentos, ja rcferidos, e quepublicamos em 18G4 nos grar 

gearam bonras e distincgijes, com que nunca sonbamos e nem se quer ambicionamos, as quaes o assumpto nos fo. 

a referir para aqui patentearmos de maneira mais duradoura os nossos agradecimentos. 

Occupa por certo o primeiro lugar a distincQao bonorifica,- que nos concedeu Sua Magestade Fidelissima o Senhor 1). 

Luiz I por carta regia do 15 de julho de 1865 dignando-se n'ella fazer especial mencao dos nossos—obscuros escriptos ^ 

'litterarios o bistoricos. 

0^stituto')>i§torico e geographico do Brasil, que tem a bonra de ser presidido e protegido por Sua Magestade o 

Senhor D.PMro^, Monarcba estudioso, sabio, e protector de tudo quanto tende ao engrandecimento d'esta terra, ^ 

abrio-nos em sessao de 4 de agosto de 1865 as suas portas, e como socio corresnondentei benignamente nos acolheu 

em seo gremio, e como esta.outras sociedades litterarias e scientificas demuitas provincias nos chamaram ao seu seio 

com expressoes tao bonrosas, que para sempre penhoraram o nosso coracao agradecido. 

A imprensa de todas as cores politicas, de todo o Imperio, em seus jornaes de grande e pequena circulagao, nos 

animou de maneira tal, que nao poucas vezes nos vimos confundidos com tanta bondade, e nao poucas foram as notabi- 

lidades da nossa patria, que, sem nos conhecerem, deram-nos a honra de dirigir-nos cartas mui benevolas, e relativas 

a esse nosso livro. 

Finalmente o Instituto bistorico e geographico do Brasil acaba de approvar o luminoso parecer que, a respeito d'esta 

obra. em 22 de novembro.de 1869 deram os illustrados e incansaveis escriptores loaquim Norberto de Sousa e SiK^ 

ya e dr. Joaquim Manoel de Macedo. 

Biblioteca Publica Benedito Leite 



XII 

I ao 
\9 szr::.::—^ 

■ -° P»'vse houvesse™ 

Fechamos estas considera^oes declarando, «que isto oensivimnc ietn o<,« 

i ^camos no papel. de. outro rnodo nao sabllfcos escrever » abragando .sslZ'TeL To 

f Visconde d^l^eida Qqrrett. v m a ideia do illustre portuguez o 

1 Nao intentamos offerer a pessoa alguma, e apenas referimos factos taes quaes se deram nmntn •• i r - i. 

obra. podendo adoptar corao nossi p inc^rpvoi . f * ^ oeram, quanto a publicacao d'esta 
.a ,iZ z ::zT 

, ]«js, nao pop vonlade e' sta ista'de ° "'l"'''®"® ™ """""s '"'10^ ■ "mas depeiKlem do 

o«™plo a falta do elo.en Je a wL o »«■» l"'' 

. coocorro para orientar o publico e „ " o™l e ,1 P™™"' 

, , ciucza e podcr pnMico, fazendo conliecer e avaliar os ° ° JWerentes fontes da ri- 

vincif ontros conhecimentos uteis. existentes, calculando os futuros e produzindo ii\pitos 

ciop Este trabalho e superior aos exforcos dp iim sn iinmom , , . ' ' * 
jiji talento, de variedade de conhecimentos de activklade de'info " V® ® descanco de espirito, de maito I 

„ • Weliz^eme em .odo o Dnsi,aWa et's J^ri prirrr",'" ^ * 

, V. das sao apenas enforces iouvaveis, e mais urn passo que se denalira de"^!, 

,• ~ e urgentes. . ^ ™ conseguirem-se essas obras uteis, necessarias. 

( ^ Nao encarecemos este pensamento, e nem carref^amos nas fint^- pa 

cer d'esta verdade basta ler simplesmente uma interessante ohra-l'n ® qualquer se conven- 

publicada no presente anno no Rio de Janeiro. populacCto geral do Imperio do DrasU, 

s So 0 governo, a Asseinblea Provincial, e o publico em trenl nn« n .-i- 

si blicada aos volumes; se porem tudo isto nos faltar flca-no'^s a rnn. • a ser pu- 

r .nos 0 dever de bom cidad.o, eesta asser^ao ^ "a n s o 

rc contra tao grande indifferenfa para comnosco e tao not-ivpl p. ® energico 

e Q»ando ja nao exislirmos, quando 0^07; It T 
e nos an-edani uns dos onlros, enlao vW a posteridade cZJ'e i™™??. 

j, e mi^cial desde ja appellamos, mormente quando como muito bem l"'' todos, epara esse jit^o recto 

,e ^^«o\(ero dos fleis no sen Cur« d. liaerm,-,. .em led as ol° °™"° " ° 

.as n. , ee., 
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JSdo ha coisa rnais feia jmra quern e niemhro da sociedade 

do que ouvir todos os dias fallar de algumas matericis, que 

pertencem d historia do seu paiz, sem entende-las, nem poder 

dai unui nocdo do seu principio, suas aUevapdes, e do viotivo 

que Ihes deo nascimento. 

' - (''oMPENDio HisToiiico. Gayoso.) 
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uu lOiRIO HISTOBICO i GIOCRAPHICO 

DA PROVINGIA DO MARANHAO 

feV5- 

Acai-a.—Em distancia d'uma legoa a 0 de Mon^ao 
V, encontra-se esto lago, em cujas margens residem os indios 

"Qibiras. 

Communica-se com outro lago chamado Arary-assu. 

^.ffoiiso.—Pequeno povoado pertencente a Anaia- 
tuba. •* 

^goix cloco.—Igarape que separa da terra firme 
—uma ilha de mangues, situada no canal de por- 

fi-ia.—Pequeno regato, que desagua no rio 
Munimpela raargera direita, quatro legoas abaixo da villa da 

■ Manga. 

^goa fria.—Poqueno regato, que desagua no no 
Itapecuru pela margem esquerda, depois de atravessar a 
villa do Codo. 

^Soai'<leiite.—A noticia mais antiga, queacba 
inos a respcito dagoardente, foUer a camara municipal, a 

J'equerimento do seu procurador Jorge de'SO^'^o, prohi- 
bido em 1C;)3 a agosrdente de mandioca, por ser prejudi- 
cial ao fabrico da farinlia, e taxar a de canna ao prero de 
'»00 reis a canada. c.- 

Em 1604 laxou a raesn^p meciida em varas de panno ou 
reis, e ordcnou que se vendesse aquartilhwla, e nao 

piroleirm, por ser osta msdida prejudicial ao povo. 
l^or carta regia de 18'de setembro de 1706 foram abo- 

' OS OS molineles de agoardente de canna, por haver repre- 
senlado a camara de S. Luiz que scndo o seu fabrico mais 

'^cil e barato, «era prefcrido ao do assucar, cujos engenhos 
lam arruinando, sejulo alias de muito maior convenien- 

•^'3 a republica—pena aos transgressores pela primeira vez 

Ps^da da safra, pela segunda perda da safra e 4 mazes de 
eia, e pela terceira perda de todo o engenho, sendo dois 

^''Cos para a fazenda reiil, e um para o denunciante, se o 

nouvesse.» 
^ Nao satisfeito com estas medidqs de tanto rigor, o go- 

^ernj) ainda expedio a carta regia de 13 de outtibro de 
^ mandando devassar dos que fabricavam agoardente. 
m 1721 0 provedor da comarca em correigao, e sob pro- 
a da camara de S. Luiz, taxou a agoardente a 200 reis 

® \uarti!ho. 

\ . . ... 

Ainda em vereacao de 27 de setembro de 1726 a cama- 
ra laxou 0 mesmo prego por igual medida. 

Pela provisao regia de 10 de abrilde 1742 a agoardente 
de canna fazia parte do patrimonio da camara municipal. 

Na capital foi, em 12 de outubro de 17o4, arrematadn o 

■S^ntracto das agoardentes pmLlm_anno.s recebendo a ca- 
mara Iu5/)i000 reis de propina, e sob condicao de nao po- 
derem os lavradores de Qanna vender as agoardentes dos se- 
ns engenhos sem licenca do contractador, que era tambem 

obrigado a ficar com ellas por seu justo valor. A vendapor 
negocio feita pgr outra qualquer pessoa, alem do contrae- 
lador, ou sem sua liccnga, foi absolutamente prohibida sob 
pena de prisao e mulcta. 

Ilendia este contracto annualmente perto de u:000;^000 
reis nao para a camara, e sTm para o contractanto, como 
por vezes disse o referido'^ernador ao governo da me- 
tropolo. > 

Acabou a camai'a com este contracto, que era um vei'da- 
deiro monopolio, onde muitos trabaihavam a favor d'um 
so, porem authorisada pelo 177 da lei de 1» de novembro 
de 18i!0 estabeleceu, por uma postura, o imposto de 10,^ 
reis annualmente pela licenga para se poder vender este ge- 
nero. -4 

No anno seguinte a junta gcral deliberou no dia 19 de 
maio, « que a cann:f se desmanchasse principalmento em as- 
sucar e melados, e nao em agoardentes.» 

0 governador d'esta capitania^Jose Telles da-Silva, em 3 
de Janeiro de 178o, officiou a camara dizendo, « que nao 

concedesse licenca senao a ,30 tavernas ou quitanms para 
venderem por miudo esta bebida com o fim de so preve- 
nir as desordens, commeltidas pelos escravos e cafozos li- 
bertos, que perdem o juizo por effeito della.» 

Foi este o seu movimento durante os-annos seguintes; 

I-MP0i!TACA0. 
''';078 pipas de 240 frascos. 1837 

58 
59 
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18o8 
59 
00 
61 
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1:940 
1:771 
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1:442 pipas de 240 frascos. 
1:527 « « « 
1:333 « « « 
1 r536 « a « 

■1:538 c< « « 
1:4 3 y a <i « 
1:682 a « » 

EXPORTAOAO. 
60 68:395 canadas. 

/ 

61 
62 
63 
61 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

67:786 
52:796 
20:578 
20:322 
23:920 
27:764 
24:855 
20:093 
30:774 
59:816 

0 seu prefo actual e, em jnlho de 1870, segundoos prc^ 

c,o^corrent^s.^ 145;5i'DQft a pipa. 
Agoas t>oas ou vitL^uiA Dolfc^Tu.--Esta po- 

voa^ao, hoje inui decadente, esta situada em tcrreno i)a- 
nhado pelas agoas da bahiade S. Jose, e- em distancia de 
tr^s leguas da actual villa dd^atu. 

Depois da bataiha de 19 de novembro de 1614 entre os 
francezes e os portuguezes e do tractado de tregoas de 28 
[lo raesmo mez e anno, de que se seguiu a expulsao d'a- 
juelles, fizeram estes aqui uma solemne procissao em ac- 
jao de gramas pela victoria, que alcanQaram. 

Prindpiaram logo a construcQlio d'uma igreja dedicada a 
. S> c?Ajq,da, e foi o seu altar-mor ornado com urn rico 

rental bordado de diflerentes matizes, generosa olTerta de 

devoc3o°ral''r'I''"^'"'''ter sido obra de 

de 0 seu ^ Maranliao, des- 

N Td^ f P- f--- Francis;^ de 
vincia d\onceic.ao'd^'Portn'al.)^''^' P'""' 

AGO 

OS olTiciaes da camara de^anta IH^ria doVatii em 30 de 
julho de 1755, ouvindo o ouwlor, a camara, a nobresa e o 
povo sobre a mudan^a desta villa para outro. lugar visinho 
ao mar. 

Essa representacao era as^ignada pelos camaristasJEJuge- 
nio de Mbraes Rego, Marcellino dos ^ntos.^aquim/al- 
'''^,ira, ^se da^'^lva Mgueira e^aquim J^el J^opes de 

ivre. r ' /■ r 
Diziam elles, que a villa « mandada fundar por S. M. ha 

mais de 60 e tantos annos, se acliava de todo extincta de 

moradores e sua escravatura pela paragem ser muito doen-. 
tia, e por essa causa se nao animavam muitos moradores 
deste Eslado a virem para ella polo que estavam presencian- 
do na mortandade. Esta ruina se podia remediar, mandando 
S. M. que a villa se mufjass^ara outro lugar visinho so^ 
bre 0 mar, que os bavia muito suilicientes, juntos a mesma 
villa, com abundancia do pesquejros para os pobres passa- 
rem a vida melhor, sem que esta mudanga causasse detri- 
mento, porque na dita villa se nao achava mais que a igre- 
ja matrjz coberta de teJhado, e tudo della so podia aprovei- 
tai: 0 mais eram umas casas de madeira cobertas de palha, 
que tinliara pouca duracao, e se nao faziam outras mais ca- 
pazes, era por verem que abi nao se podiam conservar, co- 
mo tambem pela falta do commercio [)or ficar fora de nas- 

e 9 porto de mar distante. e-por esta razao padeci- 

Na sua oS^a intitulada Jornada ^'o3Iaranhnn rn, in f v 
0 sargento-morl)iogo de rimnn« 
fadigas e das glorias de Jm^mo i vZ' 
preseme foi feito aos^-nadrornrt que cste 
cez frer^cbangelo ^embre 
bclo c l=,rado scda sol ,l fn™'" 
/,es do Iliorusatem, contraposlas lodas de fructas"TroLre' 
ramos. Obra bem vistosa e curiosa e mils riwr ' 
d'onde vinba. Juntamente mandou'o dito padre com^oo7 

namento res retabulo. |,e,„e„„, 
guarnecidns de selim carmcsim, l„<lo hrosia, „ n . 
chado e euro C.o ponas o pavi„e„°o. T 

Em 1688 mandou S. Mancstario fM„ I . 
aa villa, o que « cu^prif 
No livro segundo do registo de nni(<l.i(! • • 

annos de I7S5 a !il), cxistcntc na secrel3ria°'r'°"'' 
encontra-se na pag. 122 nma nrr • - "O governo, 
, . unia nrovisan nai^ „.,.i . ' 

uma 

am muita falta de mantimentos, que costamavam vir d'ou- 

tras partes, e estes Ihes eram muito neces§a,rios.» 
0 go\crnador Goncalo^reira Ijobato e Sajisa em sua 

resposta, registrada no mesmo livro a folbas 130, datada 
em 11 de maio de 1757 declarou, que achava juSto tal pe- 
dido, mudando-sc a villa paK^L.as margens do rio^nira, 
como aconselhou o dr. oiividor B^joeNjirmenlo em sua in- 
formagao de 12 do outubro de 1756, ou^p^ira ^ florca do 

".?'^J^'Pnteira ao rio Pcrri -hi^jara, que vulgarmento cha- 
mam Tapera do Muny, « pela razao de ser este lugar de 
bom terreno para fundacao com planicie sufliciente para a 
planta da dita villa, bom porto e passagem de todos os vi- 
andantes que dosciam e sobiam pelo no\uara. como di- 

™rd:rirde"°;s"''"™ ™ 

<l/n™ to!-!™ ""I"'"" rono, 0 vesiigios ™a ,gr^ cnjo torcno serve hoje do ecmilcrio. (Vide 

piz <^^Sr. PkjancisQo 
p/i'a de jfimnimo deSu, 
lomo*25, 2^ trim, 1862 
seguinte: 

» sahi^c'sit 

com n nnmr. ,1 povoafao, que depois se foi desenvolvendo 

do V?M;ri!iagom na hiotjra- 
luqtrerque^Mciraiiliao, impressa no 

do inst. hist. '» na Hev. tri im. 

com 0 nome df „ desenvolvendo 

te'" f^rordo villi ' ' " » a qual hojo 

^oaTe'^l!^localidades (A(j(^ 

Jose em 28 de abril de S 
Maranhao, que informascA ^ governador do as U„o a '< • 'Ji^sias ciuas localidad 

Piesentagao, que jhe fizeram em que laboTH ® manifesto engano 

' nos^o illustrado e distincto historiadon 
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-^Vgualiy. 
^ , 'Jtt / ALC •o » rj; C.^. h Uii 

_ -Igarape, que nasce na illia de Sao Luiz, 
onde esta a capital da Provincia, e dosagua pelo lado ori- 
ental na bahia da Sao Jose. > 

Aloan.tar'a,.—Al'leia, Capilauia, Freffuezia, Yil- 
td, Ctdailo, Tefmo e Cotnarca. 

Posigao geographica,—Nas agoas da vasta bahia de Sao 
Marcos mira-se formosa colina de GO pes d'altura sobre o 
nivel do mar tao clieia de pafioramas variados, conio agra- 
daveis. 

"3- 

S. Luiz, que Ihe fica frontoira. 
0 navegante encontrando-a na lat. merid. de 2° 23' e 33" 

e na long, occid. de 4G» 43' e 22" ahi achara bom porto de 
mar cujo fundo, cntre a Ponta da Lage e a de Jelahira, e 
ae 38 palmos, e por isso podem fundear cinco fragatas, e 
ser facilmentfi defendido e. protegido este ancoradouro pelo 

a 0 da capital e da //Aa do Lioramenlqi cora^escreveu o 
Voronoi .Weai engenlieiros .^tonio \rnardino 

"Yeira do 6;jgo no im^ierario da Prooincia do Ma- 
'«Wwo. mauuscripto inedito, e existente na secretaria do 

<^0 qual offerecemos uma copia ao 
"li'i'tuto historico e geographico do Brasil.. 

««c antigamento-yiWem dos Amenca- «os ou 7 apiiytapera/- 

t Pf^ovisao regia de 29 de margo de 1722 D. Joao 0 lespeito.haver coiicedido por outra provisao de 26 

• •- • 
nente dividido em tres districtosj^'Tazendo o (fc-- Vianna ex>-- 
trema com a desta villa pelo |jio peiMfo da 
enseada do Tapuia, e a de\Guimaraes pelo rio do Perl- 
cuma ate o centro » como se l^o officio do senado da ca- 
mara de 8 de junho de 1790. 4 ■ m.. ' 

Freguezia. Nao podemos marcar a epocha, em que foi 
creada esta freguezia. 

e \o^ 

Sab^emos comtudo, que ja existia em IG de marco d« 
16rj9 por uma certidao, que vimospassada pelo 0adre Joao 

E™ ^ .-,.0 ,c«oas ei. a .oa.e J 

thias, desta villa de Santo Antonio.-® . 

Averiguamos, que em 1734 o padre Roberto Martins, 
vigario collado d'ella, representou a el-rei D. Jose, dizendo 
que como a sua freguezia era muito grande, e tinha fregue- 
zes em distancia de mais de dez legoas para as partes de 
Cuman (Guimaraes), onde so podia ir com muito perigo por 
ter de atravessar uma grande hahia, e muitas outras para 
as bandas de Periassu /"S. Bento), viviam quasi todos, por 

estas.difficuldades c perigos, com muita falta de pasto es- 
piritual, pelo que Ihe parecja util, que fossem creadas mais 
duas parochias. 

Tinlia entao a freguezia e os seus continentes 3:G28 pes- 
soas de differentes condifoes entre brancos e servos. 

Lembrou elle, que uma d'ellas tivesse por parochia, no " 
Periassv, a capella de S. Bento, e m\^man, a capella 
^ N. S. d^ Guadalupe ou a d(3 S. Jose pertencente a Idsii <le sete , ^ por ouira provisao de 26 o^buaciampe ou a de S. Jose pertencente a J<}S( 

para te™ companhia de .lesus, puno de Barros, concorrendo S. Magestade de sua real fa- 
Ihe re nldeia na capitania doMaranhao,» e sendo zcnda com a quantia de 50,-5000 reis de congrua para cada 
li"io^ denovo por parte do superior e mais re- um dos parochos 
dado'^^' pedido dos moradores, « haviam fun- 

classe"i 'i'cpi^yii^pera uma casa, onde tinham uma ue latim, e uma escola de ler e escrever, e um pre- 
^3(J0 ^ UowLrlu liv Iv/i V COUlOVClj t/ Ulll JjiL" 
todas' sermoes e as doutrinas pUblicas 
I),,.' » e como a dita casa nao tinha a gente 
t^-cessaiia para o seu servifo, e Ihe pediam licenga para ahi 

para*^*^'^ indins, fazendo-a a sua custa, trazendo 
(10^ c seiu violencia alguns indios, gentios 
lav pelos maltos, e nao do outras aldeias em. que es- 

tlomosticados, o que Ihes foi concedido. » 
aqui registrada e cumprida cm o de junho do 1722. 

^P^tania.-^Depois d'isto foi capitaLda Capitania do 

IVi^rivado d'uma.bahia visinha. 
/j|.^^''\^^iiindo\^se de"'^usa G^oso no seu Ooinpendio 

sem ra5!^j que roi seu primeiro donatario o ca- 

d^Sl)uquerque, quando foi o desem- 
Antonio Coelho de Carvalho em virtude 

Quj^^"^^n^3c0es regias de lij de abril de 1G44 e de G de 

ipj^> iC48 a (ioafao abusiva, que d'ella Ihe fizera seu 
'^■^'^'^'sco d^l|jnquerque "Kofi^lho de^Stu'valho, pri- 

to „ ^ S^^Grnador do .Maranhao, a pretexto d'estar para tan- 

a pedido dos moradores, « haviam fun- Em 12 de maio de 1753 o governador'^ncalo Pcreira 

Lobato e Sousa informou muito bem este requerimento, 
quo julgamos a origem das freguezias de S. Bento e Gui- 
maraes. (Livro 2^ dos registros da secretaria'do governo.) 

Ainda na foliia ecclesiastica de 19 dcjunho de 17G0 per- 
cebia aquelle vigario a congrua de-20^000 reis annualmen- 
te, quando lodos os hiais da capitania tinham 30,^000 reis, 
menos o do ,Tury, cujo ordenado era G0;)000 reis, e 23,!i000 
reis 0 do coadjutor da Se. 

Nao nos admiremos da . exiguidade da congrua, porque 
em 4 de abril ue 1302 baixar-nm duas provisoes regias 
concedendo annualmente, ao intrepido navegante Pedro Al- 
es Cabral duas pensoes, uma de 13^000 reis e outra dc 

30;ii000 reis, pelos seus relevantes servifos. 
Em 26 de oulubro de 1812 o bispo D.1»uiz do Britto 

Ilomem declarou, por uma senten?a, que tendo o principe- 
regente annuido as suas suplicas, em que Ihe representara 
a necessidade urgente de dividir e desmembrar certas fre- 
guezias do bispado, o havia auctorisado para isso pela pro- 

isao regia de 23 de outubro de 1803, o considerando elle 
n'esso casoi freguezia, do que estamos tractando, a divi- 
dia.em sob as invocacOes do Apostolo S. Alathias, 
de Sanl/Antonio e Almas, do S. Ilento, e de S. Yicenle 

provisao de 17 de margo de 1624 e car- 
" cle 14 ,je maio do 1G33 acerca de sesmarias » 

og p'^"^'''P'3va, « conforme a doafao, que Ihe haviam feito 
fiQ ®"'^simos rej's, da ponta de terra desta villa, bocca do 

'5 Co P®'o Pinare arriba, e da mesma ponta desta vil- 
jg pela costa para a parte do ncrte 0 que se achas- 
i>i„i ® '■'0 Turij. Depois que esta passou a S. M., c se e- 

villas de Vianna e Guimaraes, ificou 0 seu conti-. 

Ferrer e a todas marcou limites. 
Tudo isso foi approvado no Rio de Janeiro pelo pi'inci- 

pe-regente, por alvara de ll de outubro de 1813. 
Os limites actuaes d'esta freguezia sao a L. 0 oceano, a 

0. a freguezia de Santo Antonio e Almas, ao N. a de Sao 
Joao de Cortes, e ao S. 0 municipio de Sao Bento. 
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Villa.—Quando esta povoacao contava oito mil almas no lilarcs, ou solclaclos pagos, on auxiliares nao havia privile- 

inverno, tempo em que os moradorss do centro a procu- gio ou isencao alguma conforme S. M. havia declarado em 
ravam, foi pelo seu donatario elevada a cathegoria de villa carta regia, com forca de alvara, di3 7 dejulho de 1757. ^ 
em 22 de dezembro do 1648. Mais fo' o presidente e desembargador Ambrosio 

Mudou 0 nome indigena que possuia, e teve o actual, t^itao da w^ha, porque tendo em 12 de margo de 186;) 
porque, sendo o seu donatario portuguez, lembrou-se de dar am passado rdvista aos tres bat^]lxaas-iliL.giiaa}lJ^ 
as suas terras o nome d'nma das aldeias de sua patria. de que se compunha o commando superior, e tirado o 

Assim fizeram muitos donatarios e capitaes generaes n'es- contingente com que tinha de contribuir para organisacao 
ta e em outras provincias. - i da brigada expedicionaria da mesma guarda contra o Pa^a- 

10 guay, nada soffreu da parte da caraara. Durou 0Bte estado ate que por carta regia de 1 dejunlK 
de 1754 se extinguio tal doagao, sendo compensado o do 
natario com terras cm Portugal, tomando conta que 

s,^aqui deixou, o ouvidor da capitania do Maranliao l^oe, 
^rmento por ordem da coroa. 

A villa de Santo Antonio de Alcantara, dizia para a me- 
tropole 0 governador''^quim de Mello e Povoas em officio 
de 24 de outubro de ln5, 6 mui populosa e em gente 
alistada em tropas auxiliares excede a esta cidade por ter 
muitos lavradores abundantes de escravos, e a maior par- 
te d'elles desempenbados na companhia, e seria bem justo 
que para esta villa mandasse S. M. um juiz de fora, que 
llie nao faltaria ahi que fazer, pois havia bastantes deman- 

0 seguinte: 
a Nota do que se contem ncstes dois is\vr ros \>^hos e se 

julga poder servir, para o que determina o Exm. Sr. pre- 
sidente e vao marcadas as paginas das folhas s margem. 

No Livro menor 11. 9 vers. \ 
Traslado da posse que so tomou desta capitania- do Gp- 

man e mais papeis acostados a dita posse ate folhas 16. - 
A folhas 17. Traslado da data da legoa de terra do Pa- 

trimoaio lia Camara. • » 
A folhas 39. Doa^ao confirmada pelo rei D. j^^o da co- 

das, nas quaes osjuizes leigosse nao desembaragavam, conK^marca do Maranhfio a\ntonio de iSj^uquerque''^Iho do 
« deviam ser. 
^ No principio de Janeiro de 1758 o governador^TSkinralo 
/ Pereira Lobatp e^usa ahi veio ^ssar mostra ao corpo de 
I ordenancas, e fazer pessoalmente o recrutamcnto para com- 
^ pletar o regimento da guarnigao. 

Depois de « recrutar dois soldados pagos, mandou alis- 
tar em um livro todos os rapazes de oitos^nno^ para cima, 
destinando os moradores mais capazes para soldados auxi- 
liares e OS outros 1>ara o servigo das ordenangas. » 

Contra esta medid^^^l%pj;esentou a el-rel em 9 de maio 
de 1759 0 senado da camara da dita villa, entao composto 
pelos ofTiciaes ou vereadores^6^tonio'^r/)T,^se^ca- 
cia'^reira, "Atitonio^Ribeiro ^■erillo, ^Jose Soares'Raposo, 

^^se Domiciano Marinho, e o conselheiro Francisco Xavier 
Assis'Pacheco e Sao Payo^ 

« Esta villa, cscreveram 'elles, em quanto foi do donata- 
rio sempre ^ozou do, privilegio de n'ella se nlio fazerem 
soldados: e vindo o nosso governador passar moslra a ella, 
levou uma boa parte*dos filhos dos moradores para Ihe as- 
sentar praga nas companhias, que serviam de guarnigao a- 
quella cidade, e como a maior parte dos moradores d'essa 
\illa eram lavradores, dos filhos c que se valiam para seu 

trabalho e cultura das terras tanto para o sustento d'esta 
villa como d'aquella cidade, ficando por esta raziio impossi- 
bilitados para o poderem fazer: e assim pediam a S. M., 
se dignasse niandar restituir a esta villa os filhos d'ella', 
que se achassem com praga assentada no Maranhao, e con' 

ceder-lhes ah^r^para que se nao podesse fazer soldados 
n ella, e que vivam eomo ate agora gozando dos privilegios 

e isengijes, que gozavaih no tempo do donatario como tam 

bem a confirmafao d'esse ^Ivara, cuj i copia remettiam. » 

Vindo da corto cste requerimento para ser InTormado, 
disse 0 governador em 12 de Janeiro do anno seguinte, que 

a queixa se fazia indigna de attencao quanto estranhavel, que 

uns vassallos de S. M. pretendessem escusar-se do seu real 

No archivo da secretaria do governo encontramos, dentro , 
d'um officio da carnara municipal, »m memorial onde se If: 

service, mui principalmente quando para os empregdsi mi-Jdo 1833. 

'fervalho. X 
A folhas 50. Doagao confirmada pelo rei D. Joao da co- 

marca do Maranhao aT^ncisco de"^uqnerquo'^elho de 
^arvalho. 

A folhas 59. Carta de data dos campos de crcar gados do 
patrimonio da camara. 

No livro maior menos fl. 8 que 6 a primcira do rosto 
do livro. .' 

JV/y/o—Traslado da posse que se tomou d'estas capjta- 
nias na ponta de Tapuytapera: as petifoes do loco-tenente: 
ilespachos do capitao-mor e procurador: o protesto da ca. 
mara do Maranhao : as justificagoes da dita ponta: as car- 
tas de S. M., provisoes e outros pracessos, mas tudo com- 

petentemcnte processado sobre'a dita ponta. 
A folhas 56. 0 pliarol do estado do Brasil. 
A folhas GI. Traslado do um alvara, porque S. M. 

merce ao dr.'^tonio''iSQ^lho de^'ISafvalho, de seu conselho, 
dar licenoa para conduzir gente das ilhas de S. Maria eS- 

Miguel em uma nao ingleza. E depois ate o fim 65 se se- 
gue 0 Traslado da fianoa e carta de fretamento do navio 
inglez. 

A folhas 61 v. Provisao porque 6 cabega de comarca est^i 
villa de S. Antonio de Alcantara. » ^ 

Envidamos todos os nossos exforcos para ver so cons^ 
guiarnos a copia dos manuscriptos indicados, e sempre 
mos recebido a noticia de que ja nao existem mais e§t^ 
livros no archivo da Camara de Alcantara. 

Cidade.—Pela lei provincial n" 2i do 5 dejulho de IS^* 
foi elevada a cathegoria de cidade. 

E dividida em^ dois districtos de paz. . 
Termo.—Compoe-se das freguezias do Apostolo S- 

Ihias, de5i. Joao dp. Cortes, e da do Santo Antomo e 

Comarca.—E formaila pelos dous municipios de 
ra e do S. Rento, sendo a cidade cabega da 

iVIcantara pelo art. h''' da lei provincial n. 7 do 29 do f 
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Forte ou fortaleza.—Em 27 de fevereiro de 1755 o go- 

vernador\joncalolRereira"hobato e'^j^usa fez saber a S. M. 
a urgente necessidaro de elevar esle lugar a uma bem re- 
gular aidadella, « que nao so defendesse esta villa, mais 
tambem-fosse urn admiravel surgidouro, cm que podesse 
dar fundo uma esquadra eritre ella e a ilha do Livramen- 
to, de cuja obra. nao s6-se seguia a conveniencia de defen- 
der aquella paragem e villa, mas tambem a de assegurar os 
viveres, que d'ella se transportavam para esta capital, que 
toda e em todo o tempo se susteiitou dos fructos d'aquelle 
sertao! » 

Tao grande importancia a este projecto ligava o dito go- 
vernador, que terminou sua rcpresentaQao dizendo, que 
se houvesse um desembarque de^imigos n'esta villa «po- 
deriam elles sem a violencia das armas reduzir a capital a 
uma lamentavel conslernaoao, tirando-llie os melos de sua 
subsistencia!» 

Approvou 0 governo a ideia, nao quanto A\^dadella, 
mas para construir e em 18 de julho de I7G3 
pi^rlicipou 0 govornador cresta capitania ^aquim de M(^llo 
e Povoas para a corte, que a construccao da fortaleza do 

S.'^bastiao desta villa ficava prompta.» 
feiiKJaneiro do 1777 tinha nove pecas, 2 em bom uso e 

7 incapazes. ^ 
Disse^aquim del^elio em officio de 21 de Janeiro de 

5777, que esta fortaleza cahio por daas vezes. 

iia 0 ajudante de ordens ^iz\ntonioS^rmerito^la^^ia 
cm officio do ^ de marfo de 17(^informou a D.l^nan- 

'lo'^tonio de^ronha o seguinte: ^ 
« ITste forte acmndo-se inteiramente arruinado devia ser 

cdificado de novo era qualquer lugar, que se achar mais 
Prnprio para defender a dita villa por ser mal escolhido o 
'ugar, onde estava o forte a^Tui^ado. » 

No tempo do D.N^jogo de^usa (1798 a 1804) passou 

Poi'grandes concertos e i^paros. 
0 capitao general Pauli^se 'da*^lva*^ma (1811 a 1819) 

"^fi>rmando para a metropole disse «que este reduclo po- 
'"a montar no caso de necessidade 15 pegas de artilbaria, 
*^38 como a costa, que decorre ate o Tury-assii, e toda de 
^3ixios por ser um mangal mais de 200 bragas pela terra 

^fititro, onde principia o mato virgem, por consequencia era 

''®stiecessaria qualquer fortificacao por essas costas, como 
\^conselliou ou lembrou a^. A. R. em um requerim'ento 
^||to^io^l^aquim de'^sgiiisa B^ado, tenente-coronei addido 

cstado-maior do exercito, quando pedio ser governador 
6sta fortaleza com a ins[)eccao sobre a costa ate o Pa- 

Em 1819 ja estava em deploravel estado de ruinas, como 
'sse 0 major'TkQncisco deSj^ul^l^j^^eiro no | 40 da sua in- 

^^•"fissante iUemona, Intitulada « Descripc-ao do territorio de 
®stos-i}ons. 

em seu principio um parapeilo, de insignificante 
em curva, guarnecido por 9 pecas de calibre 18, mas 

®^inoniadas e por isso incapazes de fazerem fogo, e postas 
'ugar muito elevado pelo que seriam todos os tiros mer- 

r^o.) 
fij" existc esse pequeno furle, porem em completa rui- 

' ^laniado ultimamente do Aposlolo Siiol^hUJiu^- 

suspendeu o mandou processar o governador do Piauliy 
&rlos ^sar %irlamaque. 

\]onduzido preso a sua prescnoa foi recolhido em 1811 a 
esta fortaleza. 

Por ordem do capitao Mjguel^macio dos'^ntos^'eire 
e^uce, pres'ulente d'esta provincia em 182i, parlio para 
esta cidad^; enlao villa, o ajudante l^jse^exandre da^j^va 
Lindoso, onde cbegou no dia 24- de JuU^com o fim de 
cortar as difficuldades com que luctava o governo de entao. 

• Lindoso, alem de muitas arbitrariedades e violencias que 
praticou, mandou encra.var no dia seguinte a artilharia que 
existia no seu forle, e depois de embarcar duas pecas de 
bronze, calibre* 3, retirou-se na noite de 25. 

(Vide D. Jose I'homaz de Hhnezes, artigo—governo.) 
Pharol ou pharolete.—Foi edificado a 2°, 23' 30" lat. S, 

e 44" 28' e 5" lat. 0 de Greenwich. Tem 22 metros de 
elevacao e tres luzes fixas. Pode ser visto a distancia de 5 
milhas. Principiou a funccionar cm fevereiro de 1831. 

Igrejas.—Tem cinco igrejas; Malriz, Deslerro, Sao 
Francisco, Santa Otiiteria e Rosario. 

Lamentando por falta de documentos o nao podermos 
narrar minuciosamente a bistoria d'estes pequenos templos, 
nao deixaremos comtudo de dizer o que soubijrmos a res- 
peito d'elles, embora incompleta sejam as nossas noticias. 

Santa {juiteria.—SahcmQS apenas, que ja existia em epo- 
cha anterior a 1811. 

0 Exm.° Bispo D. Manoel Joaquim da Silveira, acbando- 
se em Alcantara, poz intordicto local n'esta capella, pela 
portaria de 7 de outubro de 1852, prohibindo alii a cele- 
bratiao de qualquer officio-divino. 

Sao Francisco.—Na igreja de Santa Quiteria asylava-se 
a veneravel ordem terceira do palrfarcha Sao Francisco, 
quando o ajudante Manoel de Jesus da Rocha, como pro- 
curador d'ella, dirigio-se ao bispo dizendo, que a irman- 
dade pretendia erigir uma igreja propria, onde com toda 
a decencia podesse exercer as suas func^oes, e para isto 
requeria as necessarias licenfas. 

Por despacbo do bispo mandou o dr. provedor e vigario 
geral, em 23 de novembro de 1811, que o parocho infor- 
masse nos termos da conslituiQao do bispado liv.4—tit. 19. 

Achava-se ausente o vigario, o por isso o coadjutor'lVla.^ 
noelNi^drigues da^'SiUia, -que era>Q^nmissario da 
informou a 7 de dezembro de 1811," que, examinando o 
lugar escolhido, achou capaz e sufficiente para o fim pro- 
poslo. 

Por despacbo de 9 do dito mez e anno passou-se pro- 
visao para a edificaQao da capella, ficando a confraria obri- 
gada aconstituir patrimonio sufficiente, sem perda de tem- 
po, e sob pena de Ihe ser denegada a licenfa necessaria 
para a bencam e celebracao dos officios divinos, «commet- 
tendo 0 bispo as suas vezes ao dito padre para benzer a 
primeira pedra, que seria aperfeiQoada por official de pe- 
dreiro com as cruzes necessarias. » 

Nao se effectuando a doacao do terreno, promeltido pelo 
capitfio^J^ de'^valho'Bantos, co^prou a dita ord^^m ou- 
tro, e requereu o seu procurador geral nova vestoria, para 
0 que foi expedido o mandado em 12 ,de maio de 1812. 

A 3 de junho informou o,,c.padjulor o padre i^elmo -uiuuu ummamenie no .-ipos/o'o - ----- nnr <!P-iphar 

1810 0 capitiio-general D.^se ^li^az de^ezesj^o^rto. dizendo que « era capaz o terrt-jio por 
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em uina ilas inais brilhantes, populosas e principaes ruas 
da villa, chamada da Caravella » e remetteu as escripturas 
publicas,»os autos solemnes de demarcapo, de posso & &. 

A escriptnra do terreno I'oi lavrada pelo tabelliao Fran- 
cisco Jose Affonso a G de abril de 1812, pela qual Jeronima 
Thereza de Jesus Serra, viuva de Joao Paulo de Almeida, 
como tutora de seu filho Manoel Joao de Almeida, vendeu 
por lOOr^UOO reis a dita ordem um terreno com 3 bracas 
de frente e fundo corapetente. 

Realisaram-se ainda a compra e troca do outros terrenos 
misticos a elle, ate que em 20 de abril de 1812 o procura- 
dor ja referido tomon conta do local escolhido e marcado. 

Finalmente ediflcou-se este templo, que bojc ameaca com- 
pleta destruigao. 

Nossa Senhora do /?osar!o.—Pertence a irmandade de 

N. S. d^lpsario dos prelos. 
^aulo'";Viggas, como procurador, requereu ao governador 

do bi^pado licenQa para erigir uma capella, visto adiar-se 
a Irmandade em circumstancias de poder levar avante seus 
desejos, e possuir a quantia de 308)51000 rej^ a juros, que 
poderia ser applicad'a para o respectivo patffaaomo 

Por despaclio de 27 de novembro de .1779 mandou o 
governador proceder as deligencias do estylo. 

Requereu em seguida a meza ao sanado da camara a 
« concessao d'um quartel de chaos entre as casas de Jero- 
nimo Coelho Pavao e a viuva de Firmino Diniz na rua da 
(^avella, dcvolutos desde o principio e crea^ao da villa 
talvez por providencia da dita Senhora do Rosario. »y 

A 8 do Janeiro de 1780 concedeu o senado os chaos pe- 
didos « desde a rua que vae para o'^icum ate a casa de 

^nacio Biniz para a pra'ca e adro da capella. » 
0 padre coadjutQ^1S^;ancisco, 3^liveira, com o escrivao 

Por despacho de 20de Maio do 1803 foi concedido o que 
requereram, e para isso passou-se- provisao a 2o de maio 
do mesmo anno, sendo benzida a capella pelo vigario Joa- 
quim^yfiso de'^meida e^ib'a a 29 do dito mez. 

Colleijio dejJmiiJis.—Q?, officiaes da camara d'esta vil- 
la de Tapuytapera da capitania de Cuma de El-Rei repre- 
sentaram a necessidade « que tinham aquelles moradores 
de quem Ihes doutrinassem os sens filhos assy dos bons 
costumes como das boas letras, e por essa causa se obri- 
gavain a recorrer aos padres da companhia para fundarem 
n'aquella villa seu domicilio, em que todos os moradores 
convieram com o parecer do capitao-mor e consentimento 
do donatario, e por isso pediam licenca para a funda^ao 
d'umhospicio. » 

Foi-lhe dada pela provisao regia de 12 de fevereiro de 
1710, com a obrigafao de nelle assistirem somente seis rc- 
ligiosos para ensinarem a ler, escrevor, latim, e a doutrina 
christan, nao podendo as rendas d'este hospicio exceder ao 
que fosse necessario para o sustento dos ditos religiosos, 
dos seus servicos, e do culto divino. 

Foi afmal estabelecido o collegio sob a invocacao de N. 
S. do Pilar. 

Ahi havia uma livraria pequena, porem muito boa, ecom- 
posta de livros.escolhidos, conforme inlbrmou o governa- 
dor €lijncalo^^reira'"Lobato e Sousa em 1 de dezembro do 
1760 ao ministro do cstado Francisco Xavier du Mendon^a, 
Fiirtado. 

Por carta regia de II de"junho de 1701 determinou-se, 
que OS livros encontrados na casa de Santo Antonio do Al- 
cantara c pertencentes aos jesuitas, fossem rcmettidos ao 
collegio dos nobres. 

Joaquim de Mello e Povoas em 20 de agosto de 1704 

f 

do ecclesiastico"■^6 Ihbello, procedeu a vestoria sobrc airepresentou a S. M. que o padre' Jose Frcire do ^Vguiar, 
capacidade e suiiiciencia do lugar designado para capella a 
22 de Janeiro de 1780, achando-se presente o dito procu- 
rador "l^loViegas. 

A vista do um requerimento do procurador, cm que fez 
vcr OS motivos porque nao tinlia conslituido ja o patrimo- 
nio, dizendo que a obra estava arrematada por um devoto 
pela quantia de 600;|000 reis, e como a Senhora do Roza- 
rio possuia dois chaos na prap d'aquella villa de Alcantara, 
mandou o vigario capitular doutor Smttabosque por despa 

d'esta freguezia, a mais rica e a mais 'bem para- 
mentada d'esta capitania, Iho pedira as imagens e oniamen- 
tos que foram dos Jesuitas. Informou que o povo desta io- 
calidade tinha muita devoQao com essas imagens, porem 
que elle achava meihor serem ellas concedidas a igreja da 
Miscricordia, nao so por ser a quo maior precisao tinha em 
toda a capitania, como tambein porque ahi elle ouvia aigu- 
mas vezes missa. 

Pela carta regia de 28 de agosto de 1770 foi ordenada 
cho de 23 de Janeiro de 1781 que, reunida a meza sob a;a avaliarliq c venda dos bens dos Jesuitas pela Junta do 
presidencia do parocho, assignasse um termo, pelo qual se 
obrigasse a irmandade pelos seus bens, esmolas e annnaes 

fazenda. 
Possuiam aqui os Jesuitas uma casa, quo andou cm pra- 

a sempre ter e conservar a capella com zelo e bom aceio :jca desde 1701 sem obter um so lance, porque « sendo uni- 
este termo foi lavrado e assignado em 4 do fevereiro de camente dols corredores im[Terfeitos o as paredes que dc- 

viam servir para igrcja, nao tinlia mais genero algum de ac- 
comodac-ao, nem ao menos cosinha. » • 

Gonservou-se por muito tempo, porque indo^aquim do 

1781. Por sentenca do vigario capitular de 20 de fevereiro 
desse anno concedeu-se-licenca para edificaQao da capella. 

A obra andou em prafa, e foi arrematada por um devoto 
. pela quantia de 000?5000 reis. 

Tudo isto consta dos autos de creagao da dita capella, 

sendo h^iidO a despeza feita com elles. 
Requereram ainda os irmaos por seu procurador Joao 

\^rreira'TQ}]adros licenga para o benzimento da capella-mur, 

visto estar completa, faltando apenas pequena parte do cor- 
po da igreja, e para a trasladacao das imagens de N. S. 

do Rosario e de S. Bencdi-'to da matrix para esta igreja. 

Mello a esta localidade todos os annos, n'ella residia, e as- 
sim a camara a mandava « caiar e correr algumas telhas.» 

Dando parte para Portugal opinou o governador « 
era bom aproveitar-sc da telha, madeira, portaes e escada 
para reediticacao do palacio do governo pelo terrivel com* 
modo que tinha ! » 

Por uma provisao de 9 dejunho de 1747, mandada 
sar pelo bispo I), frei llanocl da Cruz, toi concedida Ucef-' 
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ga ao padre missionario Gabriel Malagrida para fnndar n'es- 
ta localidarle um rccolhimenlo de niulheres, visto que di- 
zia 0 dito padre na sua petipao in scriptis « ssr muito co- 
nhecida a necessidade que ha u'estes Brazis de taes reco- 
Ihiinentos, porque d'outro modo, por exceder tanto em nu- 
mero o sexo feminino ao masculino, raal se podiara atalhar 
innumeraveis incestos e infantecidios 1 » 

Acrescentava elle, que existia na cliancellaria ecclesiastica 
da cidade da Bahia uraa provimo regia, declarando « que 
para esses reeolhimentos bastava so a faculdade do ordina- 
rio, » em virtude da qual ja havia estabelecido urn na cida 
dade da Bahia que foi nao so approvado por S. M., como 
tambem tornado sob sua real proteccao.» 

Terminava assegurando que os moradores de Tapuyta 
pera estavam grandemente desejosos de que n'ella se eri 
gisse semelhante estabelecimento, e (fue proraptos se acha- 
vam para coadujuval-o em seu projecto, que nao se reali- 
50U apezarde lao boas disposicoes. (Vide livro de reg. da 

camara ecclesiastica, que teve principio em 5 do agosto de 
174S.) 

Nada sabemos sobre a edificaoao da actual ma-, 
Wz, sendo obra alias muito moderria. 

Foi, na verdade, incuria indesculpavel nlio se escrever 
DOS livros d'esta freguezia nma so palavra tendente a edifi 
<^aeao de sua matriz! 

1 novembro de 1869^3 presidente da provincia^ 
^az K^rentino Henrique de S^jasa, de saudosissima 

n^emoria, depois d'uma viagem que fez a cidade do Alcanta 
''a nomeou uma commissao composta do vigarlo da fregue- 

do dr. ^gusto Olympio Gomes de Castro, e do coro- 
I'el 1g;nacioXntonio Mendes para tractar da conciusao d'est:; 

'grcja. 

v —De N. S. das Antonio iSQelho de 
'"vaiho, « do conselho d'el-rei nosso senhor, seu desem- 
•'fJador do paQo, e embaixador extraordinario do dito 

senhor a el-Rey Christianismo, commendador da ordem de 
^fisto, juiz das coitadas do reino, » jimtameQte com sua 

^ulher Dona Xiria'^noel deS^ena por aivara do 23 de 

^etembro de lGi8, passado em Lisl^oa, doaram a ordem de 

\le 0 silio, quo possuiam na sua Capitania Cwman, na villa do Santo Antonio de Alcantara, e que 
^ ®se escolhido pelo seu loco-tenente juntamente com o re- 

?''Gndo padre commissario geral da dita religiao frei*fleilro 

/^'•I'ViTSirne. 
'^erani esta doagao « por servigo de Nosso Senhor Je- 

Christo para que se lembrasse das almas, saiide e fa- 

^ (I'elies, pela grande devocao que tinham a Nossa Se- 
das Mercez, para que podesse a Ordem com melhor 

^^^tiiodo e toda a largueza fiindar seu convento, igreja, 

\'ir^^'^^' e fabricas de seus religiosos, afim do ser- 
per^^ ^ ® augmentar a christandade, fazendo dizer 

cada anno uma missa cantada, para que pelos 

var ^^^'^entos d'ella Ihes fizesse Deus Nosso Senhor conser- 
® OS bens temporaes e espirituaes, e pelas suas 

Ujij dita a missa pelas suas almas, de seus" paes e 

^ cm quanto durar o mundOi. se faria uma 
por elles e pelos seus ^itos paes c maes. » 

fie marfo de 1059 os moradores de Tapuytapera, 

por um abaixo assignado, concederam licenfa aos ditos re- 
ligiosos para a fundafao de um convento ahi, e mostravam- 
se « contentes por saberem o proveito de suas almas, e o 
ensino dos seus filhos. » 

Nesse mesmo dia o parocho d'esta freguezia, cntao o pa- 
dre J()ao ilaciel^SMtiago, attestou ser muito util tal funda- 
(?ao « a qual era de rauita necessidade pela muita falta que 
havia de sacerdotes para administrafao dos Sacramentos e 
doutrina pa^a os (ilhos da dita villa e ajuda de parocho, e 
por exemplo e virtiide, que nos ditos religiosos havia. » 

Foi fundado em 1058, segundo o que lemos no livro per- 
tencente a esse convento, e que torn por titulo « Documen- 
tos, memorias da Fandacao desle convento de Nossa Se- 
nliora dos Beme^Hos, da villa de Tapuijtapera, que sen'io 
commendador n'elle o reverendo padre precjador frei Fe- 
Hppe da Costa, as mandou escrever por mim frei Andre 
da Conceicuo, notario appostoiico d'este convento em o an- 
no del? 46. » 

Teve em sou principio a invocacao de Nossa Senhora dos 
Remedios, 0 « ensinavam os frades publica e gratuitamente 
a Icr, escrever e ^ sol fa » como attestou o padre vigarlo 

^ancisco ^iberto-1[>i.menterem 3 de abril de 1673. 
Foi •Mu fundador o reverendo padre ex-commissario ge- 

ral frei^rcos (Ja Natividade, natural da cidade do Gram- 
Para e frei "JoSo^rveira, natural de Tapuytapera, e fdho 
legitimo do D^mingos ^rveira Bayam e Dona iB^ia do 
tempos. 

Frei'^ao')3(^'veira foi um dos primeiros que n'esta ca- 
pitania tomou 0 habito das Mercez, e depois embrenhou-se 
pelos matos em busca dos ^a^cas e^jiiaybas, entao os in- 
diosMnais indomitos e ferozes de toda a capitania.. 

Nao hesitou em arriscar a sua vida, siiu sangue foi der- 
ramado pelas flechas dos indios, e, recebendo n'uma occa- 
siao muitas feridas na cabega, foi d'ahi em diante conhecido 
pelo appellido de caheca rachada. 

Estes trabalhos mais acenderam o seu fervor religioso, 
tanto que acompanhou repetidas vezes, como Missionario, as 

tropas de Sua Magestade quando hiam fazer entradas.» 
Finalmente o sangue do martyr, como sempre, fez brotar 

bons fructos, e teve olio a satisfacao de verextincta a fero- 
.;idade dos hoccas e (juaijbas, e elles ja no gremio da igreja 
transformados em homens brandos, trabalhadores, e uteis. 

Por questoes, que ignoramos, porem mencionadas no li- 
vro citado como « certas emqjafoes d'alguns antagonistas 
la dita ordem » foi a respectiva ordem tirado este conven- 

to apoz trinta e dois annos de mansa e pacifica posse. 
El-rei D/^lro 2.°, por carta escripla.em Lisboa aos 15 

do marco do 1G9G ao reverendo padre frei'^eodoro^ie- 
gas, destruio esta usurpagiJo, mandando estregal-o aos seus 
legitimos donos em virtude da carta do mesmo padre de 11 
de julho de 1095, e do parecer da junta, tecendo muitos 
elogios aos seus religiosos. 

Esta ordem foi sempre muito apreciada pelos reis de 
Portugal, que llio flzeram concessoes importantes, e Ihe te- 
ceram grandes encomios. 

Por carta regia de 20 de outubro de 1675 D.^' Affonso VI 
prohibio, que pessoa alguma de qualquer. qualidado « per- 
turbasse os ditos frades nas suas fundagoes, declarando que 
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nao professavam n'elle religiosos, que nao fossem porta 
guezes, » . 

0 1." bispo do Maranhao D.Xrego>''0 dosS^jos, no Pa- 
ra em 4 de Janeiro de 1685, attestou que cram estes Tra- 
des OS « mais avantajados em numero, sustentando-se do 
que religiosamente ganliavam pelas suas ordens, e d'um 
chamado ^ngenho, que tinham na capilania do Para, pelo 
que OS conskJerava de muitos meritos e dignos das merces 
de Sua Magestade. » 

Desde 1816 a 1822 residiram n'este convenTo frer"^3fii§e 
^G^cia de^^Dwivallio, pregador, como commendador, frei 
'IPc^ncisco'^i^rraz, e frei'^^'utonio Manoel dos "Santos, e os 
Irmaos eoristas professor frei TtiQme, e frei Jose ^rauzi- 
no, que morreu aqui na capital iia pouco tempo como com- 
mendador. 

Entao possuia este convento duas fazendas, uma de criar 
gado, e outra do lavoura com 8i escravos. ^ 

Decorreram muitos annos, a ordem foi caminhando dia 
para dia em decadencia, morreu o amor de seus fillios, des- 
appareceram os bons frades, extraviaram-se muitos bensmo- 
veis, OS immoveis foram-se arruinando, sem que mao pie- 
dosa pozesse ol)staciilos ao poder destruidor do tempo e 
da incuria 1 

A lao mau estado cliegou este convento, que o Exm. Sr 
D. IVtanoel J<wquim dd'^^veira, quanfJo em visita n'esta ci 
dado, por uma portaria de 7 de outubro de 1852, dirigida 
ao respectivo commendadoi-, prohibio o.uso do sacrario 
n'este templo pOr e^tar muito indecente! 

De N. S. —Foi fundado em 1665. 

SofTreu grandes concertos em fevereiro de 1866, gramas 
ao zelo do actual provincial da ordem frei^lBaetano de^n 
ta l^ita'^^ejo e aos cuidados de frei Jnao Bastos, iinico 
trade ah! existente". 

0 templo e magnifico, niuito sobrecarregado de ornatos 
esculpidos em madeira doiirada, e o convento 6 espacoso, 
porem ja se ressento e muito da accao destruidora do tem- 
po, como nolamos em 1863 quando ahi fomos examinal-o 

As G boras da manba do dia 22 do dezembro de 1866 
|)a|^i da capital o Exm. Sr. bispo I). Frei ~iiuiz da^oncei- 
raoT^raiva a bordo do vapor S. Luiz com destino a Al- 
cantara, onde cbegou pouco antes das 8 boras. 

Alii se demorou ate o dia 30 ;i tarde, cm que regrcssou 
a. capital. . 

Ilospedou-se neste convt^nto, vendo-se constantemente 
cercado pelo amor, estiraa, e dedica^ao dos seus filbos al- 
cantarenses. 

Edificios publicos.—Um^fariz mandado gdificar peia 
camara municipal em 182€(f a casa em que a camara e o 
jury funccionam, onde esta a^eia e o ^-tel miiitar, e 
0 coftiterio pertencente a irnfandade de S. Benedicto. 

Cadeia.—Em II do outubro de 1791 remetteu a camara 
uma relaQao das pessoas, quo prometteram contribuir com 
donatives voluntarios para a constrricQao das obras da casa 
da camara e da cadeia d'ella so ve o seguinte: 

Osque pagaram—prefizeram a quantia de  

Pelas mulctas da revista de 2i de setbr" de 1789 

Pelas mulctas da revista de28 de junho de 1790 

tania para patrimoni^a c 
buquerque^elho de%rvi 
Cbristo, e da^commenoas 

499;$'iOO 
128:5000 

12-5000 

66.3:>iOO^'vallio 

jc«- il/" ALC 

Ainda bavia 72;5(000 reis para receber. 
Estava esta relaQao assignada pelo escrivao da camara, 

Jose Alberto da Sdva Leitao. 
Edificios particulares.—Conta-so 32 casas do sobrado, 

7 com mirante, 333 terreas, 213 cobertas de pindoba: a 
edificagao vae em completa decadencia. 

Patrimonio da camara.—Por muito interessante copia- 
mos 0 seguinte documento,^loje muito raro. 

« Carta de data que mandou o sr. donatario desta capl- 
tania para patrimoni^a casa da camara,'K'rancisco de-Al- 

albo, commendador da ordem de 
de Santa Maria de Ceya, e deS. 

Jlartmbo das Mauttas e de S. Idelfonso do Val de Telhas e 
das commendas da ordem do Santiago na villa de Setubal, 
mofjo fidalgo da casa de S. Magestade que Deus guarde se- 
nlior donatario do Couto do util das capitanias—Mores Cu- 
man e Cameta do estado do Maranbao. & Fago saber aos 
que esta minba carta da data e sesmaria e confirmacJio vi- 
rem que bavendo respeito as despezas da casa da camara 
da minba villa de Santo Antonio de Alcantara, e se me repre- 
sentar carecia de patrimonio por esta o nao ter para as des- 
pezas d'ella e Ibe dar providencia: bei por bem denominar 
para o dito patrimonio todas as terras capazes de criar ga- 
dosr.que se acharem desde Pery-assu ate Ibaca e algumas 
mais capazes da dita criagao que se acbar fora do dito Pery- 
assu e Ibaca, reservando as terras de datas que no conti- 
nente se acbarem cbnfirmadas por mim e meus antecesso- 
res e tambem reservando as que os religiosos estiverem 
possuindo no minister dos seus gados que de presente ti- 
verem posse ; e supposto que nao tenbam confirmagao d'el- 
las e do todas as mais mencionadas Ihe fago merce para 
patrimonio para quo dos rendimentos dos seus foros, e fruc- 

tos tenb^'a dita camara'com que fazer despezas; e reser- 
var 0 que exceder d'ellas para ratificagao das ruinas que ti- 
ver a casa da dita camara, e par^j cujo effeito se fara utn 
depositario, a quem sera carr%'ado o dito excesso, e sup- 
posto que bajam pessoas que apparegam com carta de da- 
tas das ditas terras e pastos concedidas pelqs'procuradores 
dos meus antecessores e por mim, as dou por devolutas " 
outrosim sera obrigada a dita camara pagar dizimos a or- 
dem de Nosso Senlior Jesus Cbristo como c estylo, e S. 
M. que Deus guarde ordena, e se demarcarao por rumo d« 
corda e bragas craveiras e dara caminbos publicos por on- 
de forem necessarios para pontes, fontes, portos e pcdrei*, 
ras e nao impedirao paos reaes para enii)arca(;oes, e ongc- 
nlios de assucar. Pelo que mando ao juiz das demarcagoes 
e mais oHiciaes do justira da dita minba villa a quem o cO' 
nliecimento desta pertencer a cumpram o guardem o fac-ip' 
inteiramente cumprir o guardar assime da maneira em q^"" 
nella se contem, e por lirmeza de tudo Iho mandei dar est^ 
por mim assignada e sellada com o sello de minbas arW' 
e sera registrada no livro da mesma camara pelos 
a quem pertencer de quo passarao duas ccrtidoes nas 
tas desta e so registrara no das merces que fago. Dado c" 
Lisboa aos 2 dias do mez de junho de 1742 annos. 

Manoel de Freitas secretario do dito senlior cs(^evi. Esta^.^? 
0 signal do S(5llo.—'Itoncisco de^buquerqi^^elbo 

Carta do comirmagao porque V. S. ba por ben^j 
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de fazer merce das terras mencionadas nesta, para patrimo- 
nio da camara de sua villa de Santo Antonio de Alcantara. 
—Para V. S. ver.—Fica registrada esta primeira via no li- 
vro prinaeiro das merces a folhas 87 ate fl. 90. Lisboa, 2 
de junho de 1742.—Manoel de Freitas.—Cumpra-se como 
nella se contend, 3 deagosto de 1752—Oliveira.—Certiflco, 
eu escrivao da cainara abaixo assignado, que eu registrei a 
carta de data e confirmacrio no livro da camara a tl. 55.— 
Alcantara, 6 de agosto de 1732, Venancio de Lemos Bor- 
ba.—Esta conforme. Alcantara 3 de novembro de 1829.— 
Antonio Francisco de Lemos, secretario da camara. » 

Pela portaria de 28 de oiitubro de 1759 o governador 
GoD^alo Pereira Lobato e Sousa, de conformidade com as 
ordens que havia recebido, concedeu ao senado da camara 
d'esta antiija villa de Santo Anlonio de Alcantara uma la 
gua de terra para sen patrimonio. 

Publica.—Esta distribuida em duas ^aSeiras 
de primeiras letras, uma para o sexo masculino e outra pa 
ra 0 feminino, e uma de latim. 

^^^ndustria e agricultura.—Cultiva-se o arroz, aigodao e 
mandioca, alem da canna, sendo o assucar de superior qua- 
lidade, e dizem que igual ao de Pernambuco. Existem en- 
genhos, uns movidos por agoa e outros per animaes, sof- 
Irendo os propriehrios d'estes muitos prejuizos e difficul- 
dades por falta de pastos. 

As suas terras slio geralmcnte arenosas, e como taes pro- 
prias para mandioca e batatas, millio e feijao, e improprias 
para plantaQao do arroz e da canna do assucar. 

Ila comtudo em alguns lugares d'esta comarca terras de 
primeira qualidade para cannaviaes, como as do Girijo, on 
lie se aclia montado um excellente engenho a vapor, que tem 

prosperado. ^ 
Ja era 1820 dizia o engenheiro^go em seu Itinerario 

que «OS campos dos perises de Alcantara alagavam e tanto 
^ue por elles navegavani canoas, que carregavam ate 50 sac- 

do aigodao, c o gado pastava raettido n'agoa ate o pes 
COQO, porera havia algumas pequenas elevagoes e ilhas de 

^^osque, onde o gado se recolhia e abrigava ao excessivo ca- 
que de dia e a sombra e o maximo 93", de noite 78°, 

e ao sol 112''r." / 
° De verao porem desde^vembro ate j^fneiro seccamJ,o- 

e fazem as mesmas awrturas, a que chamamyp-^^JJrof/- 
^ das—e sy pratico se pode andar por elleS, visto que 

®ncontraDi-se atoleiros ou sorvedouros, que so em canoa 
PGquena e puchada i)or bois se^pode atr^ss^ri.- 
"~«~Pastam nestes campos de 20 a 25 mil cabe^as de gado 

e calcula-se ser o numero dos bezerros que vivem 

m 

OS que nascem, como um esla para ires, isto e, a mor- 

^3ndade ser de dois tergos. » 
'Joje apenas teem poucos criadores de gado vaccum. 

Descobrio-se ja em seus terrenes sali^ (nilrato^ po-^ 
^issa), sendo o coronel^^'toniojBtJrre^^'w'tado de^f^don- 
W 0 priinuiro, quo se incuinbio da extraccao desta substan- 

pelo que Ibi elogiado por aviso de 10 de abril de 

Os engenheiros K^mundo j?^xeira ^^ides e 

';°ucas affirmaram.-fiue ahi se podia fabncar optrnia calhy- 
"''^"tica, e 0 mesmo conOrma o cidadao^tonio^Jk^ C^r- 

rea de Wvedo ^itinlio, dizendo que as terras Az.^atinga 
e das mrces, proxiraas a Alcantara, sao apropriadissimas 
a esse fim, e que essa qualidade de cal e muito superior a 
fabricada com as conchas dos sernambis, pois serve tam- 
bera para qualquer outra edificaQao nao hydraulica. 

A vista da excellente qualidade da cal, e da necessidade 
d'ella para todas as construcQoes em terrenos seccos e hu- 
midos, 0 referido Sr. Azevedo Coitinho no numero 8G do 
Paiz de 14 de julho d'este anno, 'fez largas e bera medita- 
das consideraeoes, demonstrando que com dez contos de 
reis de capital pode qualquer pessoa dedicar-se a industria 
do fabrico da cal, e « ter um rendimento nunca menos infe- 
rior aos juros de 70 por cento ao anno. » 

Possue grande numero de salLnas.^ a maior parte con- 
struidas pelos Jesuitas, e algumas que dao optimos rendi- 
mentos, sendo esta industria uma das que tem concorrido 
muito para nao completar-se o aniquilamento de Alcantar^ 

Antigamente ahi tloresceram uma fabrica de_;pe!as de cm 
e algumasaquella, a primeira que teve na provin- 
eia, desappareceu, quando na capital se montou outra com 
OS operarios que The pertenciam, c d'estas apenas apresen- 
ta bons productos a olaria dos frades carmelitas. 

Outr'oraahi se fabricavam j^es, fortes^ de bom gosto, 
e de todos os pre^os, bem como lindos^^yrinthos ou^i- 
vos para lenQoes, lengos, toalhas, camisas, anagoas, vesti- 
dos e outros objectos proprios para senhoras. 

Ahi ja se teceu, em grande escala, panno grosso de aigo- 
dao, que serve para roupa de escravos, e para ensacamen- 
to do aigodao de pluma, 

Costuraa vir d'ahi para a capital grande quantidade de 
excellentes melo^ de optimos annanazes, de uvas muito 
boas, demonstrando assim serem proprias as terras para es- 
se genero de cultura. As uvas porem sao hoje raras, quan- 
do antigamente era grande a sua colheita. 

pena que ajp^aia dosj^drcos e mais alguns lugares da 
sua costa nao sejam plantados de coqueiros, o que alem 
d'embellezar, e concorrer .para a.ppresa do ar, ofTerece um 
genero de alimento sempre prompto, muito procurado, e 
por isso muito rendoso para qu^ os plantasse em terras 
proprias. 

. iJommunicapoes.—Este nlhhicipio e dividido a nordeste 

do do Guimaraes pela bahia dejguman; a noroeste pelo iga- 
rape de Kericuman, que com a largura de dez bragas o li- 
mita com o de Santa Helena; a oeste, em distancia de 14 
leguas da cidade, nos campos de Macafia^'extrema com o 
de S. Bento; e tinalmente ao sul pela bahia de S. Marcos, 
que fica entre a capital e a cidade d'Alcantara. 

A communicacao entre Alcantara e Guimaraes e pela cos-^ 
ta, mas como esta viagem nao e isenta de perigos, evita-s6 
caminhando-se por terra ate o porto deXcauas'su, d'ahi em- 
barca-se ate S. ^}<jao de^Sortes e atravessa-se a bahia de 
^man. ^ 

As estradas d'^Vlcantara para'l^auassiv'e'a quese dirige 
para o municipio de S.^Bento pela freguel^j^de Santo^to- 
nio e'SUmas coraH4vleguas de extensao, s^^mbas-largas e 
boas; porem esta ultima e pouco frequentaq^ apenas ser- 
ve para o transito do gado, visto que por agua se vae ate 
?t^capa, e de la a villa sao tres leguas, on, o que e melhor, 

Dice. VI. 1—2. 
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vae-se inrlo embarcado por mar descle o porto d'Alcanlara 
ate ao da^audade, viagem esta de dez leguas. 

Com 0 municipio de Santa^^elena 6 feito o transito por 
^ei ■icuman. 

Estatistica.—Em 1G85 tinoa Alcantara 400 moradores, 
,uma casa de misericordia e urn convento de carmelitas. Ahi 
tanto se haviam miiltiplicado os nobres em consequencia do 

iServiQO do corpo de ordenancas, que a irmandade da mise- 
)ricordia, composta de mechanicos e gente de baixa esphe. 
ra, teve de extinguir-sc, por se liaverem afinal iiobilitado to- 
dos OS irmaos. 

Crescendo este mal, bpisou a provisao de 21 de abril de 
'1739 acerca desta tropa de segunda linba o\\h:;denancas 
cm Maranhlio, dando.providencias para que cessasse ades- 
ordem originada da multiplicidade que havia de^stos, e 
ordenando que em cada villa so houvesse nm\^pit5o-m6r, 
sendo reformados os outros. 

Em 1820 contava a cidade mais de sessenta edificios no 
bres. 

0 numero dos habitantes de toda a comarca approxima- 
damente e de 2o:000 pessoas. 

Aqui nasceram frei Raimundo e frei Joao Cerveira, pri 
meiros religiosos que acceitaram os Trades bespanhoes, 
fundadores da ordem de N. S. das Mercez no Para (Vide 
convento das Mercez), o barao de S. Bento, e os senadores 
por esta provincia drs. Autonio Pedro da Costa Ferrelra, 
barao do Pindare, Joaquim Franco de Sa, e seu filbo Anton 

4 ALF 

ou Prfiifi Grnnflft^este govemador julgou que se devla mu- 
dai- aMfandega para outro lugar mais apropriado, hoje que 

edificagao ganhoii duas ruas ou quarteiroes sobre a va- 
sante do rio ou mar, deixando entre este e a alfandega 300 
metros, a mudarica torna-se de indeclinavel necessidade. 

Ilouve uma grande qn^ao judicial entre a fazenda na- 
cional e :^d^ectoria d^^iropanhia de^jgp^^egagao g^^mmer- - 
cio, por causa da occdpagao illegal desta prppriedade. 

Principiou aqui emllaranliao, e terminou-se no supremo 
tribunal do justica. 

A relacao do districto, por accordam de 23 de agosto de 
SSol, julgou incompetentemente a posse da fazenda, e esta 
oppoz embargos em 1 i de maio do anno seguinte para o 
supremo tribunal^ 

Eii" 8 tLTrnaio de 1858 disse o conselbeiro^rnardo de 
usaJBmco, • ■ ■ < -i- como ministro da fazenda, em seu reUitorio 

lea gerai: 
(( Foi decidida contra_a fazend.a^em todas as instancias a 

questao a respeito da propriedade do que se 
acba a Alfandega do "Maranbao ; tracto de concluir com o 
procurador da extincta companbia proprietaria, 3m virtude 

cle 2G de-se- 

tembro de 1857, a compra da parte, que Ibepertence, se o 
preco for rasoavel: enlretanto mandei.Ja levaritar e me i'l- 
ram remettidos a plar^ta_e o orcamentp_de..um.j>mi?.-ediil- 
aorquTserT construido, se nao se effectuar aquella com- 
pra7^> 

nio Joaquim, moQo de rauitas esperan^as, o dr. Patricio Jo- Jpm 7 de maio de 1859 o conselbeirojPfancisco de^^es 
ministro da fa^nda, disse Rmbem 

em sen^relalorio o seguinte 
se de Almeida e Silva, e o senador Jeronymo Jose de Vivei- 
ros, alguns notaveis pelo seu talento, e todos pelos bons —  
services prestados a nossa terra. i i 

^Icleias A-ltas.—Vide Caxias. 
A-legr©.—{Riacho)—Vide 
Alfandega.—Foi cpafTaconjuntamente com a do 

'^l;^a pela provisao regia-d^2de maio de 1751 <ipara pa- 
garfetn a dizima todas as fazendas que se tocarregassem 
nos d'ltte.portos. » *4 

Por outra provisa^/cle 21 de maio de 1753 foi mandado 
que 0 govemador ftfor^^sse qual era 0 mais baixo preco, 
porque se podia fazer a o^p da alfandega. 

Por outra provisao delidefevereiro de 1755 veio de 
Lisboa um requerimento dos padres da companbia de Je- 
sus, em que pediam 0 pagamento de um cbao que se Ihes 
tirou^nara a alfemdega. afim do govemador informar. 

de^usa", dirigindo-se ao ministro D.\odrigo 
de^us^^itinho, disse era seu oflicio de 2G de abril de 
.r«A (|ue a-casa cla oqmpanbia de'-s^ivegacao c">»ramer- 

entao 

1799 , ^    
»cio, que se tomou para Alfandega, nao fora adjudicada 

fazenrja quo estava maito arruinada, tinba as paredes 

ja um pouco desviadas da perpendicular, e sera embargo 
de se ter levantado em dezembro do anno antecedente um 

''telheiro para se guardar os (unica obra, que se 

Ihe fez depois qiie servia de ajfandega^ nao era sufliciente, 
« 0 custo d'ella, os reparos e accommodaQoes de que pre- 

cisava para o ^dito "SO, deviam montar a maior despeza do 

que exigia uma nova alfandega em lugar apropriado.» 

Se em 1799, quando as aguas do rio'Racanga lavavam os 
terrenos occupados actualmente pela praca do Commercin. 

.. Foi levada a effeito, por despacbo do ministerio da fa- 
zenda de 22 de outubro de 1858, a compra d"esta casa, por 
decisao do poder judiciario julgada propriedade da extincta ■ 
tx^mpanbia do'l^am^r.'^ e'ltfaranbao. lavrando-se na corte 
a competente escriptura a 8 de novembro do mesmo anno, 
e fecebendo do tbesouro os seos proc'uradores70:000?5000 i 
reis. ■ I 

Por ordem de 11 de janeiro de 1859 mandou-se inten- 
tar pelo juizo dos feitos da fazenda do Maranbao 0 compe- 
tente processo de incorporagao, e proceder a devida ins-; 
cripcao nos proprios nacionaes, 

Esta casa de pedra e cal com 17 bra^as de frente do L 
a 0, e 13 de fundo N a S esta situada no becco d'Alfan-: 
dega. ^ .... .. _ _ i 

Foi avaliada cm 10 de dezembr'o de 1828 pelo juizo dos^ 
feilos da /"asou/a em 21:095)5(020 reis. 

Este nrec^io nacion^l ;^cbava-se ba muitos annos, estragado j 
em varias partes a ponto de amea^ar ruina: todas as paredes j 
estayam negras, as portas sujas, e em alguns quartos pelf 
ma direcQao das aguas pliiviaes baviam lamacaes, causand"; 
isto tudo prejuizo ao servifo publico e damno ao particular- 

A vista d'este cstado ti5o lam^tavel, como v^onboso. 
0 inspector d'alfandega 0 dr. Jdaquim Jl^se de^flmveira r^' 
presentou sobre a necessidade de umf i-efornia no edificiO' 
e gramas ds suas instancias 0 actual ministro da fazenda," 

visconde de^Caborahy, fez baixar a ordem do tbesouro 
cional n. 57 de 10 de agosto de 1809, mandando darpa*"' 
as obras. mais necessarian a quantia de 10:197)5379 reis. 
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Cora este credito caiou-se e pintoa-se todo o edificio, 
fez-se de novo a j[jscada principal, concertaram-se e ladri- 
Iharam-se varios saloes, lornarain-se habitaveis os quartos 
immundos, Tizeram-se latrinas e canos apropriados, e para 
estes encaminham-se todas as aguas pluviaes, merecendo po- 
rem especial menQao a coilocacSo d'um guinclio e trilhos 
de ferro para se Idvarem ao gndar superior os fardos de 

fazendalT"3 que ate entao se fazia uor dois trilhos de ma- 

ALF 11 

QUADUO DA IMPORTACAO ESTRANGEIRA NAVEGADA POll CA- 

deira collocados ao lado esquerdo da escada, serviQo este 
imperteito e arriscado, pois era facTTo" desviar-se urn fardo 
e prodiizir qualqiier desgraQO, como ha rauitos annos acon- 
teceu ficar ahi um trabalhadaLXP"^ ambas as pernas que- 
bradas. 

Todas estas obras se fizerain pela quantia de 8:000,^000, 
sob a direccao e inspecc^ao do mesmo sr. dr.~iOtt^ira, que 
por raais este servigo imporlante fara lembrada a sua admi- 
nistraglio, geralmente considerada como digna de louvor. 

Faz parte componente d'alfandega a casa, que se encon- 
tra no fim da rua, onde se acha a mesrha reparti(jao, junto 
ao mar, conhecida geralmente pelo nome de ponte. 

E um vasto telbeiro, tendo o bracas de Mnte—N a S, e 
17 de fundo—L a 0. 

Foi auctorisada sua construcQao pela portaria da extincta 
junta da fazenda de 9 de julho de 1795, expedida cm vir 
tude da carta regia de 27 de junho de 1792. 

Julga-se que foi terminada em 1807, porque em, 9 de 
junho d'esse mesmo anno foi expedida uma portaria pela 
niesma junta auctorisando o sou accrescentamento. 

Depois d'isto tem soffrido varios concertos, e alguns bem 
grandes. ... 

Para aqui vcm os carregamentos 'de bordo dos navios, 
G sao depois conduzidos ate a alfandega por diversos meios 
'le transportes. - 

A (^stancia a.crue se,acha este lelheiro da alfandega e ter 
por isso de transitar pelas ruas as mercadorias tras incon- 

venienles a luarcha .regular da reparticao e augmento de 
despeza a fazenda nacional. 

Perante o juizo dos feitos da fazenda, no dia 10 de de- 
z^mbro de 1828, foi avaliado cm .io:G75j>200 reis 

0 movimento da alfandega foi o seguinte no decennio de 

a 1808. > 

QUADRO DA IMPORTACAO DIREOTA 
Valores. 

3,949:012^004 
:{,14I::J3I»5730 
2,891:800;)812 
3,263:470^049 
3,004:401?5921 
•j,0G4:333:>934 
3,424:2 i2.:>780 

2,940:700^113 
4,028:382r>77i 

Exercicios. 

1838 a 1839 
1839 « 1800 
1860 « 1861 
1861 « 1862 
1862 (( 1863 
1863 a 1864 
1864 (c 1863 
1863 « 1866 
1866 « 1867 
1867 « 1868 

Somma 

Termo medio 
1868 a 1809 
Differen^a 
RelaQao 

Exercicios. 
'^8 a 1839 
1839 
1860 
1861 
1862 
1863 
1804 
1803 

1866 
1867 

1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1863 
1866, 
1867,-' 
18G8 

Somma 
Ternao medio 

*^68 a 1869 

2,981:337^921 
"37;^3V284S;103 

3,729:328,ii410 

- 5,133:^5696 
^'fferenca para mais T, 423?J41^286 

Direitos. 
1,073:899?5180 

838:883^743 
792:002^698 
894:481^196 
963:033;K379 

1,432:394^491 
1,G99:499;5!2G2 

911:395^097 
1,297:348^739 

928:678/5(978 

1,083:203;$099 
1,649:042^437 
""so^-SSs^^ss" 

BOTAGEM, 
Valorcs. 

403:338^373 
363:177r?392 
2G8:903!$1313 
177:313i$866 
173:174^300 
224:696^473 
290:320,5604, 
211:839^003 
201:338^^401 
182:983,5339 

2;50i;-327^724 
230:132^(772 
203:173^730 
"46:939^022 

18 o/o 

Exercicios.^ 

1838 a 1839 
1839 
1860 
1861 
1862 
1863 

1866 
1867 

QUADUO,DOS GENEROS NACIONAES 
Valores. 

333:331^5223 
741:243^289 
616:437^^388 
699:147^026 
796:660/5348 
993:483<582S 

1,230:376/5900 
1,108:604^931 

930:134;5906 
424:099;5423 

"7,883:961^46 4 

- 788:396^146 

1860 
1861 
1862 
1863 
1864 

1864 « 1863 
1863 « 1866 

» 
i 

1867 
fl8G8 

'Somma^ 
Termo medio 

1868 a 1869 
Differenga 
Relagao 

376:639,5110 
2i 1:737^036 

OJ IQ 

Direitos. 

3:923^176 
3:620^847 
3:079^5103 
2:639^(738 
2:397^607 
3:370,5428 
4:337,5790 
3:177j5!870 
3:023,5062 
4:984,5943 

"34:794,55'68 

3:479,5436 
6:093,5810 
2:6i6f5334 

73 o/„ 

IMPORTADOS. 
^ Direitos. 

1:677^736 
3:706^212 
•3:082:5183 
3:493^(732 

a 3:983/5283 
4:977,5416 
6:182,5870 
3:343/5011 
4:630/5762 
2:120^479 

- "39:419^708 
3:941,5970 
2:883/5287 
1:038,5683 

26 o/o 

Q0ADUO DAvEXPOUTAQAO DOS G^EROS NACI0N.\ES PARA 
FORA DO niPEfilO. 

t^elaci ?ao numerica 38o/o 7o 

E-'cercicios. 

1888 a 1839 
1839 « 1860 
1860 « 1861 
1861 « 1802 

1862 « 1863 
1863 « 1864 
1864 « 1863 
1863 « i860 
1806 « 1^67 
1867 « 1868 

Somma 
Termo medio 

1868 a 1869 
DiHerenga 
Relagao 

Valores. Direitos. 

' 2,434:967,5476 1 71:811,57 46 
2,311:210,5383 1^0:320^427 
2,049:484^382 133:110/5134 
2,73.7:912^72^ 192:998;53M 

4,722:001/5364 330:331,5746 
7,2 47:392-5429 307:130,5913 
3,382:002/5117 380:731^103 

- 6,183:419,5493 428:337/5830 
4,309:907/5134 315:498/5079 
4,488:104^(388 37 i;330^936 

427307:262|l'58 2,93f:82T^'427 
4,230:726^S215 293:782^142 
6,078:384^421 333:2625395 

1'!8'27:658|20'G ' IsgTi'SO'^^Sli 
43 7o 80 o/o 
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QUADRO DA EXPORTACAO DOS GENEROS ESTRANGEIROS PA- 
RA DENTRO DO IMPEIilO. 

Exsrcicios. 

1858 a 1859' 
1859 
1800 
'18G1 

1860 
1861 
1862 

1862 a 1863 
-i8C)3 « 1864 
1864 « 1863 
1865 1866 
1866 1867 
1867 « 1868 

Somma 

Termo medio 
1868 a 1869 
Differenfa 
Relagao 

Valores. 

445:018^820 
G62:042.?995 
453:425^000 
443:958^652 
654:859;§716 
967:245^171 

1,114:647^680 
635:724^591 

1,332:260^791 
501:100^363 

7;2T0:283^79' 
721:028^77 
515:834^264 
205:194^113 

28o/o 

QUADRO DA EXPORTACAO DOS GENEROS NACIOXAES PARA 
DENTRO DO LMPERIO. 

Exercicios, 

1858 a 
1859 
1860 

v.. 

1859 
1860 
1861 

1861 « 1862 
1862 6 1863 
1863-, « 1864 
1864^ « 1865 
'186§ ; « 1866 

, 1866 ' <( 1867 
' 18^7 ; « 1868 

+Somma 
Tepmo medio 

186'8 a 1869 
^-fiifferenga 

Relapo 

Valores. 
521:192^(333 
043:837^272 
046:018^904 
296:092^307 
362:896^370 
266:141^224 
225:536?5;i8G 
304:388;$801 
371:429^130 

* 373:777i$917 
'4;X)ll':310^444 

401:131:5044 
430:188^649 
 29:057;5G65 

7 o/o 

QUADRO DAS MERCADORIAS RE-EXPORTADAS 
•FORA DO IMPERIO. 

Exercicios. 

1858 a 1839 
1859 a I860 
1860 « 1861 
1861 « 1802 
1862 « 1863 
1863 « 1864 
1864 « 1865 
1865 « 1866 
1866 « 1867 
1867 « 1868 
Para f6ra do iraperio 

« dentro « 
Somma 

Termo medio 

1868 a 1869 
Differenca 

Relagao numerica 

Valores. 

50:143^100 
38:568^050 
32:638^620 
17:766^488 
41:641^!882 
4:965^34 
9:558^!663 
6:577;$206 

37:236^;837 

2:86l5?438 
34:033;5613 

■276:001,?33r 
27:600^133 
15:124i5200 

"12^75^933; 
45 o/o 

PARA DE.\TRO E 

Direilos. 

501^431 
» 386^^680 

3205385 
177^003 
416^415 
49^554 
93^586 
G5;5771 

373^562 

28:5611 
340^330 

2:759i5988 
275^998 
151,^2^ 

m'mG 
430/0 

ALGCilJAO 

A-lgocIao.—(Gossipium reslifolium. L.) 

E muito antiga a sua cultura, pois diz Diogo de Campos 
Moreno, na obra ja citada, que os francezes aqui 0 planta- 
vam com aigum proveito. 

Em vereaglio de 8 de fovereiro de 1670 os procuradores 
do povo Francisco Bias Deiro, enforcado era estalua no an- 
no de 1683 como cumplice de Bequimae, e Ambrosio Ro-. 
drigues representaram a camara, que 0 maior damno, que 
se seguia aos povos, era deixar saliir fora da cidade 0 pan- 
no do algodao, porque como era dinheiro, sempre 0 di- 
nheiro foi proliibido que nito sahisse da terra para outra. 
Diziam elles, que todo esse dinheiro se remettia para 0 Para 
por !a valer dobrado, e era certo que, por isso se nao pro- 
libir, nao se encontrava ja em S. Luiz uma vara de panno, 
ou para meilior dizer— moeda. 

No Para comprava-sc um escravo por 30^000 reis ou 150 
varas de panno, e 0 mesmo era depois aqui vendido por 
80,-?000 reis ou 400 varas. 

A libra de tabaco la se vendia por 30 reis, tomando-se 
0 panno a 400, e'em S. Luiz 0 tabaco a 160'e 0 panno a 
200 reis. 

A casca de cravo a 8 e 10 varas la, e aqui por 30. 
Uma vez prohibida a sahida do panno, do Para manda- 

riani vender aqui 0 escravo por 150 varas, e assim 0 taba- 
co e cravo a proporcao, e do panno fariam 0 que quizes- 
sem, ganhando cento por cento na moeda. 

« Era duro, que 0 dinheiro feito nesta cidade sahisse 
d'eila todo, nao 0 havendo para commorcio, tudo em pro- 
veito de negociantes onsenarios.» 

A camara parece que attendeo a estas c outras repre- 
sentacoes, como se vae ler. 

Em bando de 1 de feverairo do 1703 0 senado da cama- 
ra da capital mandou proliibir a sua exportacao em caroco 
e rama « porque era necessario para rolos de panno e no-' 
vellos » moeda d'aquelle tempo, sendo 0 unico panno de 
qwe geralmentc se vestiam os habitantes e ate os senado- 
res, alem de ser prohibic-ao ja feita em 6 de abril de 1699, 
e que so foi revogada p&lo bando de 0 de janeiro de 1757 
por ordem do goyernador Goncalo Pereira Lobato e Sousa, 
que permittio de novo a sua exportacao. 

Um novello valla 20 a 25 reis, c um rolo 10;$!OOQ reis. 
0 valor de cada objecto comprado era representado pelo 
numero de rolos. Ilavia entao grande commercio deste ge- 
nero para as capitanias visinhas, especialmente Minas-Gera- 
es 0 Goyaz, d'ottde vinha em retorno oiro em p6 ou em 
barra, era coraboios que desciara pelo Iguara 

Em 19 de junho do 1693, 0 governador e capitao-gene- 
ral d'esle Estado Antonio d'Albuquerque Coelho mandou 
convocar para seu palacio cm junta as pessoas principaes 
da governanQa, os ofTiciaes da camara e misteres do povo. 
0 dr. ouvidor geral Mflnoel J>fljiies pQHares, e 0 provedor- 
mor da fazenda reanSkjilherme^senilBisivo. 

Apenas reunidos pr^oz 0 governador a « acceita^" 
d'um subsidio para pagamento da infantaria, que S. 
mandava descer de Pernambuco para defeza deste estado 
com a imposicao, que parecesse conveniente sobre os azei* 
tes da terra, couros, giribita e algodao. » 

Assentou-se afinal que cada rolo de panno de 100 varas> 
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que se tecesse, pagasse 600 reis; a saber: 200 reis a pes- 
soa que o mandasse teeer, 200 reis o dono do tear onde 
se tecesse, e 200 reis qualquer pessoa que o embarcasse 
para fora da terra. 

Assentou-se mais que cada meio de sola, ou eouro in- 
•teiro que sahisse para fora da capitania pagaria 100 reis, 
cada libra de carne que se gaslasse no afougue 20 reis, 
cada Canada de aguardente da terra 100 reis, cada arroba 
de fio de algodiio que fosse para fora' 200 reis, e cada es- 
cravo vendido 2^1000 reis, pagos pelo comprador, cada 
molineto de fabricar aguardente, moendo, pagaria C,'?000 
reis por anno. 

Em 6 de abril de 1699 deliberou a camara, que se acau- 
tellasse o embarque do algodao, unica raoeda da terra, de 
que havia grande faita. 

Pels carta regia de 24 de novembro do mesuio anno ad- 
vertio-se ao governador do Maranhao, que os bomens de 
negocio se queixavam da camara taxar o preco do sal e pau- 
no de algodao, em proveito pessoal de seus membros e 

detrimento do commercio, e como nao queriam por esse 
motivo mandar mais navios, recommendou-^e-lbe que mo- 
derasse tal procedimento das camaras, em ordem a evilar- 
se a quebra e ruina do commercio. 

Ainda em 1701 representaram os jj^isteres do /ovo d ca- 
mara de S. Luiz, que a maior parte do algodao era expor- 
tado, quando o pouco, que bavia, mal bastava para supprir 
as necessidades da terra, pois alem dos moradores vestirem 

geralmente algodao, tambem elle servia de moeda, e sem 
esta todo o commercjo ficava paralisado, acrescentando que 
'^"•nha tambem a faltar trabalbo para os pobres o escravos, 
que se occupavam erti fiar e tecer. 0 assucar, que era pou- 
co, tambem se exportava, padecendo por isso o povo gran- 
ges necessidade^. 

Deliberou a camara probibir a exporlapao d'esses generos, 
sob pena de confisca^ao, e rauicta de 6;5000 reis, pagos da 

cadeia, sendo os senbores de engenbo notificados, aflm de 

allegarem ignorancia. 
A camara, que servio em 1708, lembrou a postura anti- 

Sa '•» do toda a pessoa de qualquer qualidade, que fosse, ^e 
^ivesse lavoura, a obriga^ao de apresentar 0 cabe^as de^a- 
^Qccinus e ^ruahys, no fim de cada anno, na casa da cama- 
^a ou do escrivao d'eila, sendo obrigado a tirar biibete de 

suaentrega, incorrendo, na falta, em pena de pagar da ca- 
deia 2|§000 reis de mulcta, alim de ver se se extinguia a 

P^aga de taes bixos, tao prejudiciaes ao algodao. » 
Diz que, gramas a esta medida, ja se sentia falta de taes 

aniinaes, porem como cahio em desuso, lembrava que fos- 
ella publicada de novo por um pregao, que ao som do 

de caixas correu as ruas desta cidade em 28 de abri 

^0 dito anno. 
0 governador"^oao da^laia datJama mandou em^ 14 de 

'^ovetiibro de 1724, por'um bando, publicar o alvara de^ - 
(Jq _ ' .... ,-1n£> rlicnncif.l^P.S 

A. 
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' ®arQ0 de 1688 em forma de lei «a vista das^sposiQoe 
no estado do Maranhao fezlGomes^reire (^^Andrade, 

uma dellas o bando, que mandou langar em 21 d 
yo de 1686 sobre a falsidade encontrada nos 
^ Sodao, que corriam por dintieiro, em que se cos u 
^'^har panno, trapos e outras seraelbantes coisas. » 

Ordenou n'essa occasiao qne toda a pessoa, que fosse en- 
contrada em tal caso, seria condemnada em 3 mezes de 
prisao na cadeia publica, donde pagaria 20i5000 reis, sen- 
do lO^OOO reis para a fazenda real, e iO^OOO para o d.e- 
nunciante. 

iBandel de-')^4buquerquo e>§.uiar, e A«toiiio"Pinheiro re- 
presentaram a el-r*ii, que produzindo as capitanias do Ma- 
ranhao e Para, Piauby e Ceara grande copia de algodao, se 
podia tirar d'elle, sendo beneficiado com arte e cuidado, 
nao so utilidade para augmento das ditas .capitanias, como 
tambem rendimento para a fazenda real, pois que se po- 
dia fazer boas chitas como as da India, e pannos brancos 
como OS chamados de rei, meias, lencos, barretes etc. etc. 

Attendendo a este requerimento, por alvara de3l de Ja- 
neiro de 1739, concedeu-se-lhe o estabelecimento de uma 
fabrica no estado do Maranhao, com privilegio exclusivo 
por 20 annos, com a condifao porem de perdel-o, so den- 
tro de cinco nao cstivesse montado o dito estabelecimento, 
nao podendo os lavradores de algodao nos tres primeiros 
annos levantar o pre^o delle, sendo confiscados quaesquer 
generos d'esta Ian fcilos fora da fabrica, e os contrabandis- 
tas presos o degradados para Angola por seis annos, e uma 
ou mais sesmarias para a edificaQao da fabrica. 

Registou-se na secretaria do governo em ]\Iaranbao aos 
26 de junho de 1739, porem foi perdido infelizmente o pri- 
vilegio. 

d^nQalo^reira^bato e^usa em 16 de Janeiro de 

.fs6 marfdou cor/^ um biyrao pelas ruas de S. Luiz ao 
som de caixas, onde dizia « que sendo o principal objecto 
da instituicao da companbia geral d este estado, o augmen- 
to do comntercio e da agricultura em seu continente, e 4 
.ista dos inevilaveis prejuizos d'eila, e dacultura de um dos 
mais preciosos generos, que nella se produzem, permittia 
S. M. a exporlagao do algodao, ate entao prohibida, por 
ser d'onde se fazia a moeda eovestuario dos moradores, 
derogando todas as determinagoes em contrario. 

Depois da creagao da companbia de fcommercio do Mara- 
nhao e Gram-Para, a primeira exportagao d'este genero te- 
ive lugar em 1760, constando de GfJl arrobas. Foi^se 
J^urkio^mes, lavrador no lugar^^m/«. na bdca do 

rio ItapMuru, quem apresentou nas^sas da /ompanhia as 
primeiras seis saccas de algodao beneficiado, pelo que re- 
cebeu d'eila muitos elogios. 

Em 27 de setembro de 1776 o governador Jf6aquim de 
Xello disse a^artinbo do^llo e Q^tro, « que em nome 
desses povos beijava as suas maos pelo paternal cuidado 
com que os protegia ordenando a junta mandasse subir o 
prego do algodao a 4^5800 reis por arroba, com o qual fi- 
caram todos os lavradores summamente satisfeitos e com 
esperangas de brevemente se desempenbarem. » 

Em virlude das prevaricagoes e mais abusos de toda a or- 
dem, com que era feito o commercio do algodao d'esta ca- 
pitania para o estrangeiro, foi determinado que todo o la- 
vrador, de algodao seria obrigado a por nas saccas, que 
vendesse e nas que carregasse por sua conta, alem da mar- 

ca, uma outra marca por meio da qual se soubesse quem 
era o proprietario, a qual contra-marca seria depositada na 
alfandega para ali ser confrontada. 
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0 dono das que se encontrasscm sem esta contra-marca, 

se fosse lavrador, pagaria 40;$!000 reis, e se fosse compra- 
dor 20)?, e se depois de qualquer exame feito pelo juiz d'al- 
fandega fosse dada a sacca por boa, e depois viciada por 
Iraude, o contrabandista teria tres mezes de prisao, e paga- 
na 100^000 de mulcta (bando do governador_^seRelies da 
^Iva em 21 de fevereiro de 1784). • 

0 preco do algodao regulou de 4?$!o00 a 5;$!900 a arroba 
nos atmos de 179G a 180G. 

Com a invasao dos francezes em Portugal desceu o prego 
d'este genero a 1^600 e 2/$i'000 por arroba. 

Depois de franqueados a todas as nagoes os portos do 
Brasil, subio a sua exportagao a 402,000 arrobas, no anuo 
de 1808. 

No flm de 1808 oscillou o pre?o entre 4j$ioOO e 3^800. 
Por alvara de lei de 15 de julho de 1809 principiou a 

pagar a contribuigao de 100 reis por cada arroba para sub- 
sidio das despezas dalieal^nta do commercio, agricultu- 
ra, fabricas e navegagao do estado do Brasil. 

0 governo interino ordenou em 7 de junho de 1811 ao 
inspector da balanga do algodao, que determinasse aos seus 
respectivos officiaes que nao deixassem embarcar o algodao, 
sem que os despachantes apresentassem bilheto de paga do 
imposto supra. 

No anno de 1815 principiou a ter o algodao preco tao 
consideravel, que de 2^000 por arroba subio rapidamente 
a 9;iSi000 e 10,5000 reis e assim se conservou ate 1819. 

As renclas publieas cresceram em proporgao. 
Em 1817 exportou-se 401:729 arrobas, e'o prego die 

gou a lOj^OOO reis na Europa. 
Em 1819 ate 1820 baixou a 4i5(000 reis, sendo a coHieita 

summamente escassa. Ilouveram fallencias e esperas de pa- 
gamerito a muitos negociaqtes. 

Os lavradores com o augmento do prego entrcgaram-se a 
lu\o desmedido, fizeram grandes compras, e embora com 
largos prasos viram-se todos embaracados. 

Em 18G3, subio a 24;^!000 reis e no seguinto a 28;$000 
Actualmente custa 13,5000. 

Em 1803. governando D. ^i(ogo de'Souza, offerecco"^- 
tonio ^raiva de fc^.valho gratuita e annualmeote a sua 
alteza real cem arrobas de algodao, por tempo de seis an- 
nos. 

Determinou o mcsmo augusto senhor, por ordens expe 
didas pela secretana de estado dos negodos ultramarinos 
era / de outubro de 1804, que se acceitasse a offerta como 

emprestmw, e «so vendesse em cada anno, dando-se-Uie 
uma apolice da dita venda com o juro arbitrado para o em- 

prestimo regio, estabelecendo-se igualmente com escrupu- 
losa exactidao uma consignagao para amortisar o capital no 
limite de 20 annos.® 

D. ^tonio de Si^ldanha da b^ma em 15 de jullio de 1804 

disse ao visconde de Anadia, que <(julgava na vespera de 
sua decadencia todo o paiz, cuja cultura se firmava sobre 

dois unicos objectos, despresando os lavradores nao so os 
outros, mas ate aquelles, que a natureza expontanearaente 
Ihes offerecia.® 

Assegura, ((que n este caso esta esta coionia, onde os la- 

vradores apenas cultivavam arroz e algodao, sendo este re- 

ceio fundado na fadiga com que todas as nagoes cultivavam 
0 algodao em suas colonias.® 

0 mesmo governador em 25 de setembro de 1805 offi- 
ciou ao visconde de Anadia, dizendo o seguinte: 

Dando a despesa desta capitania toila a extensao, que 
corresponde ao anno medio dos tres annos proximamente 
passados, ainda assim mesmo deve a metropole contar com 
seguranga com a somma annual de 57:046,$io44 reis ou se- 
ja applicada as despezas do Para ou remettida ao erario 
regio desta cidade. 

Nao e este so o lucro que a metropolq tera desta nova 
coionia, porem sim a extraordinaria como dos reaes direi- 
tos, que nessa cidade se recebem do algodao, exportado 
d'esta capitania. 

« No anno proximo passado se exportaram desta capitania 
para essa cidade e para a do Porto 241:884 arrobas de al- 
godao, cada arroba pagava de direito entao' ( hoje e mais) 
1-5440 pouco mais ou menos, portanto rendeu o algodao 
do JIaranhao nos reaes cofres dos direitos pagos nessa al- 

fandega 348:012,$i970 reis. 
Parece-me que uma capitania que se sustenta, contri- 

bue para as despezas do estado com a quantia annual de 
57:046;$!544 reis e que alem disso com os direitos, que os 
seus generos pagam, embolsa o real erario de extraordina- 
ria somma, que' refiro, se faz digna de toda a attengao, a 
qual eu requeiro a v, exc.® para bem do estado e do ser- 
vifo de S. A. Real. » 

Ainda em cima de tudo o governo da metropole achava 
pouco, pois que por carta regia de G.de abril de 1804 pe- 
dia aos babitantes desta coionia donatives para as urgencias 
do estado. 

Ate 5 de outubro de 1805 ja tinha entrado para o real 
erario a quantia de 51:G8G,5iG00 reis, mentis de metade da 
somma total, que para esse fim se continuava a cobrar. 

Em 1822 pagava o algodao do frete 800 reis por arroba 
para Lisboa e 400 reis por arroba para Inglaterra, 1,^!280 
por arroba para o dizimo, e GOO reis de imposto sobre o 
algodao embarcado para Portugal. 

Ainda nesso tempo bavia um inspector, que por si so- 
mente deddia da qualidade do algodao que se exporlava, 
embora fosse propriedade de muitos particulares, facto i?s- 
te que dava motivo a muitos abusos e queixas. 

Em 1820 foram para Portugal 15:110 saccas, e para ou- 
tros portos estrangeiros 51:509. 

Neste anno nao bavia quem saccasse para Lisboa: era pre- 
ciso dar-se o dinbeiro a inglezes, afim de ir para Inglaterra. 

Pagava tambem imposto menor o algodao, que hia para 
qualquer outro porto estrangeiro. 

Eia^tambem maior o premio do seguro para Portugal, 
3or nlio ser a venda tiio prompta. 

A expotiacuo foi era 

1770..:.."  
1783  
1788   
1793  

■Ml  

is': ■  
  22G:H8 

I 

15:570 
49:750 
G3:5I0 
79:38G 

'/a arrobas. 
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A seguinte paufa rnostra a sua exportaQao nos doze an- 
nos ultimos. 

A exportocuo foi a seguinte: 
Annos financeiros. • Saccas. . Arrobas Libras. 
1850 a 1851 53:990 344:499 4 
1851 a 1852 37:773 244:459 G 
1852 a 1853 41:562 • 203:156 
1853 a 1854 62:059 387:004 20 
1854 a 1855 49:345 311:400 26 
1855 a 1856 44:559 283:243 14 
1856 a 1857 41:611 259:300 10 ' 
1857 a 1858 42:124 273:334 19 
1858 a 1859 35:359 217:540 10 
1859 a i860 36:880 227:307 25 
1800 a 1801 31:171 192:262 6 
1861 a 1862 31:110 188:593 

Somma  "500:537 3J93:i24 To 
De imposto sobre este genero fez a repartifao fiscal a se- 

guinte cobranQa. 
Annos financeiros. Imporlancia. 

1850 a 1851  111:450.5776 
1853 a 1852  54;791r5772 
1852 a 1853  G3:444,$384 
1853 a 1854  95:969^030 
1854 a 1855  76:945;$939 
1855 a 1856  77:422,?231 
1856 a 1857  82:275,5i954 

1857 a 1858 ,  98:919^182 
1858 a 1859  82:779,?49I 
1859 a 1860   87:171.5920 
1860 a 1861  72:4I4j^l60 ® 
1861 a 1862  94:584;$897 

Somma  T98:"307i^736 
Este imposto 6 cobrado segundo o preco da pauta se- 

I inanal. 

L f 0 movimeiito do algodao no porto da capital nos annos 

(( ® 1863 a 1869 foi o seguinte, conforme um traballio do 

Pjf^®gociante \)aquim Boelho ^agoso, publicado cm varios 
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)iei- f/ 
•ovi- 1 

^'^umeros do Pniz. 
y Annos. 

1863 
186i 
1865 
1806' 
1867 
1868 
1869 

Entrado. 

38:723 saccas 
40:914 
43:327 *« 
43:331 « 
52:630 « 
59:510 « 
66:224 

Exportado. 

40:450 
39:545 
48:718 
45:247 
50:217 
04:937 
64:247 

fp 1""6 nao pagou direito algum, e d'ahi em diante sof- 
'^.0 tributo de 160 reis porarroba, pela cai^i regia de2 

^ i'^nho de 1756 para se proceder a abertura do malfada- 
^dnal do Arapapahy. 

oi" carta regia de 28 de julho de 1808 principiou a pa- 
b^rCOO"-- - - . A, 

do povo para 1867, escripto pelo incanga- 
X^p '^'"•Hiitonio Itego, extrahimos as seguintes refle- 

te a 3chamos muito apropriadas para fechar o presen- 

C5o. 

« 0 algodao, o mais importante em valor de todos os nos" 
SOS productos agricolas, e tambem o mais considerado do 
Brasil em qualidade nos principaes mercados consuraidores, 
nao pelo beneficio que fazem a sua cultura e preparagao, 
mas pela excellencia das terras onde e plantado, principal- 
mente as do Codo, reputadas as melhores que se conhecem 
na provincia para a lavoura deste genero, ainda nao e pro- 
duzido na qiiantidade que devera de ser, attentas as forgas 
e meios naturacs de que dispomos, e isto e tanto mais pa- 
ra notar-se quanto nestes ultimos annos o algodao subio a 
um preQO tal a que nunca se imaginou que podesse chegar. 
Ora, se o estimulo de tamanho interesse nao foi capaz de 
fazer pelo menos duplicar a quantidade deste producto, 
pois que a diflerenca para mais do algodao produzido no 
anno de 1865 do anno de 1863—1864 foi apena^ 
arrobas sendo a totalidade do d'aquelle de 286,353 arr^^-. 
bas, e a do deste de 329,814 arrobas, o que o sera entao 
para fazer elevar a cifra de sua exportagao ao grao a que 
ha muito ja devera de ter cliegado? 

« A provincia do<^l^ra, nossa visinha, que ainda nao ha 
muitos annos comtCou a plantar algodao, ja o produz quasi 
tanto, ,se nao mais do que nos, g se alii, onde o terreno e 
pela maior parte menos proprio do que o nosso para este 
genero do cultura, onde a falta d'agoa e tao frequentemente 
sensivel, e causa graves prejuizos, e ainda assim o homem 
luta, e luta com vantagem contra esta terrivel causa de des- 
truifao, alem das outras a que aqui estamos tambem sujei 
tos, porque nos que somos mais favorecidos pela Provi 
dencia, bavemos de permaneccr neste estado estaccionario, 
que parece mais proprio dos primitivos habitantes do con- 
tinente americano, do que de fllhos e descendentes de uraa 
na^ao civilisada? 

0 algodoeiro mais.^mmum e o que justamente da o al- ^ 
godao de melhor qualidade, e conseguintemente de mais va- 
lor no mercado, por ter a fibra mais rija e extensa, e pode 
dar colheita tres annos seguidos em rocas bem beneticia- 
das, ao nosso modo, com quanto no terceiro produza me- 
nor quantidade que nos dois primeiros. Ora, se pode este 
arbusto dar proveito ao lavrador tres annos seguidos, sera ^ 
outro beneficio mais do que limpal-o das plantas daninhas 
que 0 cercam, como nao duplicaria ou quadruplicaria esse 
proveito se as terras fossem amanbadas, e a semente plan- 
tada confome recommendam os preceitos da sciencia? 

« A outn especie d'algodoeiro cultivado nesta provincia e 
0 chamado herbaceo, mas o algodao deste e de qualidade 
inferior ao outro, e mesmo de menos valia, nas occasioes 
em que ha menos procura deste genero, por ter a fibra mais ^ 
curta e menos resistente. Tem a vantagem de dar mais d'uma " 
vez cada anno, e em muito maior abundancia que o outro, 
mas so dura um anno, e nao podem com elle os lavradores 
auxiliar a colheita das rogas novas, como fazem com a das 
chamadas capoeiras, que e o algodao que se colhe do algo- 
doeiro plantado nos dois annos anteriores; todavia, vaeelle 
ja fazendo bastante concurrencia no mercado, e a sua intro- 
ducfao n^o data de muitos annos. 

<£ A terc^ra especie, chamada algodui, e um algodao de 
boa fibra, mas de cor amarella, tirando um pouco a pardo, 
de feia apparencia, mas que nao desbota, H^via dantes mui- 
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to maior abundancia d'elle do que ha hoje, mas nuncache- 
gou a ponto de concorrer no niercado. Consumiam-n'o os 
lavradores em objectos de uso domestico, e consta-nos que 
um chegou a mandar pequena porgao d'elle para Inglaterra 
com ordem de Ihe voltar manufacturado era tecido, de que 
fez roupa, que usou e Ihe durou bastante tempo, sem nan- 
ca mudar de cor. Em que o temos visto empregado mais 
commumento e em redes de dormir, que na verdade con- 
servam a cor natural, sem nunca perdel-a no muito tempo 
que duram. 

« Sao estas as tres especies d'algodaq mais conhecidas na 
provincia, mas, uma outra ha ainda alem destas chamada 
algodao seda, que dizem ser muito apreciada no commer- 
cio, ppr-servir para os tecidos mais finos. Consta-nos que 

alguns ensaios na cultura desta espe- 
le, mas nada por ora podemos dizer do resultado destas 

experiencias, porque nao temos conhecimento algum dellas. 
« Em duas qualidades, quanto ao modo de ser descaroga- 

do, se apresenta este genero ao commercio, uma dita de vo- 
ragica, mais apreciada, e outra chamada de serra, de menos 
valor que aquelia, em tempos de pouca procura. A razao 
da differenca esta em que o processo chamado do voragica 
conserva mais a extensibilidade dos fllamentos,- em quanto 
que as maquinas ou engenhos geralmente\]sados, chamados 
de serra, d'onde vem o nome a esta qualidade, cortam e 
esfarrapam o algodao, no acto de ihe extrahir o, caroQo. 0 
primeiro processo foi semprc aqui o empregado desde os 
tempos mais antigos, mas, por darem muito trabalho e pou- 
co rendimento na quantidade d'algodao descaro^ado os en- 
genhos tocados a mao e usados neste processo, foi elle 
quasi geralmente substituido pelo outro, apenas conhece- 
ram os lavradores por experiencia, que os engenhos inven- 
lados nos Estados-Unidos da America para este fira, davam 
n'um dado tempo muitissimo maior quantidade d'algodao 
descarocado, ficando assim a differenga de preco bem com- 
pensada pelo tempo em preparer o algodao. 

« Durante a guerra civil nos Estados da Uniao, quando as 
fabricas d inglatcrra e d'outros paizes da Europa tinham 
fome d'algodao, para satisfazerem os pedidos, e darem de 
comer aos operarios, deixou de haver esta differenga de 
prego, e ninguem para comprar o algodao examinava se era 
de voragica ou de serra, mas antes, (e talvez d'aqui em di- 
ante) era essa differenga ja um pouco avultada, chegando as 
vezes a 1/51000 reis em arroba. Neste ponto foi sempre o 
algodao do districto d'Alcantara o mais apreciado, e o que 
se vendia mais caro, por ser o mais bem preparado de to- 
dos. 

« Alem desta qualiflcagao, quanto ao processo de descaro 

gar, ha ainda outras no commercio reiativamenls a limpeza 
e cor do algodao, pois nem todo vem limpo e escoimado 

do folhigo seco do capucho, que se Ihe adhere no acto da, 
apanha, e do outras impurezas como o lixo do chao onde 

0 estendem, o que inculca pouco zelo da parte d'alguns la 
vradores, no que respeita ao credito dos produclos do sua 
lavoura ; e alguns com manchas amarellas ou escuras, devi- 

das a chuvas intempestivas, ou outras causas que nao se 
podem remover. 

« Quanto ao enfardamento deste genero ainda nao se deu 

ALM 

um passo, que inculque sequer vontade da parte dos lavra- 
dores, para melhoramento neste respeito, apezar de serem i 
elles OS que mais perdem com isgo, pois nao pouco algo- I 
dao se extravia das saccas, que com facilidade se rompem | 
ou se descosem, quando se empregassem outros meios que ; 
accondicionassem e comprimissem mais o algodao de invo- 
lucres mais resistentess lucrariam nao so o que agora per- i 
dem do genero, por extraviido ou avariado, como nos gas- ; 
tos do transporte, e abundancia das remessas de cada vez. | 

0 completo e perfeito desenvolvimento do algodao esta ' 
sujeito a alguns estorvos causados, ora por chuvas intem- 
pestivas, ora por certa molestia de que e a planta alguns , 
annos accommettida, que Ihe encrespa as folhas, e Ihe tolhe ■ 

fructo, e ora por insectos taes como a lagarta, e outros 
nao menos daninhos; e ainda assim e das culturas de mais ^ 
proveito, porque nao exige grandes capitaes, como a da can- 
na, para o fabrico do assucar, e porisso emais facil deser 
explorada por aquelles quo apenas dispozerem d'alguns bra- 
cos, mormente em terras que Ihe sejam apropriadas. » 

Alixias.—(coroa ou secco dasj.—Da-se este noma 

no rio Mearima um dos lugares seccos, que tcm 200 bra- ' 
gas do extensao. I 

Ate aqui chegam no estio os vapores da companhia fluvial 
Maranhense. 

—(serra das).—Estende-se de N. a S. e se 
dirige de Santa Helena ate Santo Ignacio do Pinheiro entre 
2" 7' e 2" 2G' de lat- merid. e 47° 38' de long. occ. 

^Itnocega, comma elemi, falso elemi.—Resina 
da Almeccgtieira, da familia das Terebentaceas, geralmente 
conhecida em todo o Brasil. 
*Alem de suas applicagoes na medicina, diz o capitao Simao 

Estacio da Silveira na sua Belacao Stmmaria das cousas 
do MaranMo, escripta em 1G24, que « a almecega dater-> 
ra havia em muita quantidade, e era muito propria para 
brear navios, e por ser amargosa preservava do guzano, 
mais que o breu, e assim o usavam os francezes, c hojc " 
fazem os uossos navios que ahi vao. » 

Ilecordamos o uso d'este.emprego; geralmente esqueci- 
do ou igiSorado. 

A.lm.oi<ia.--^qucna povoagao na confluencia dfi 
rio"^l5alseiro com o rioYtapecurfi, que a deixa a direita 
distancia de 75 leguas ao S. da capital, e seis leguas, poU' 
CO mais ou menos, abaixo da barra do rio Alpercatas. 

Leia-se o Alvara de 18 do abril de 1820, que sera iiH' 
presso integralmente no artigo Brejo dos Anapurm. 

0 presidente interino ou inti'uso'T^noel%<iHes da 
'*M30 respondendo a um aviso, quo da corte Ihe foi rcniel' 

- tidbNcom data de 24 de Janeiro do 1821 diz, quo o tene^' 

te-coronel ""^iimano "Yr-ancisco de^raes, domiciliario 
P^s-Bons, ^m do tor sido o pacificador dos gentio| 
^mhyra cJmnella finii, foi o fondador da povoagao '''• 
Almeida (CEl-rei, pelo quo merccia ser condecoradp coif 
0 habito do Christo. 

Foi sempre ameagada polos mWos'^nbijras 
cujas povoagoes Hie sao fronteiras, os ^laes nunca sir"^^| 

ramento so reconciliarao. , ,f 
Alem de haver muita falta do populagao, ainda se Ihc 

rariio bracos para o recrulamento. , 
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(Officio da camara de Pastos-bons de 29 de Junho de i822.) 
Acha-se distante do termo da Passagem-Franca t/^e le- 

guas provavelme^, e como e uraa villa diminuio nTuito a 

importancia d^lfneida, ja per estar esta n'uma das extre- 
niidades do termo, e ja por haver attrahido a si grande nu- 
mero dos seus habitantes. 

E porto de embarqae para o algodao de alguns lavra- 
dores. 

Tern talvez 50 habitantes, que moram em casas de palha, 
toscamente preparadas. 

Alpercatas.—(Serra das)—Corre de NEa S 0 
entre 5" SO' e 6" 52' lat. merid. e 46" 36' e 47" 43' de 
long. occ. 

-i^lporcatas.—(Rio das).—Nasce na serra d'este 
nome, e vae desaguar na margem esquerda do rio Itape- 
curfi, trinta leguas acima de Caxias.» 

D.'J^ancisco de iHdlo'jHqMel da Osi^ara, governador e 
capitao general que de^ capitania, tendo em vista a 
carta regia de 12 de maio de 1798, tentou pelas suas or- 
dens dadas em 17 de novembro de 1806, 19 de margo e 
29 de novembro de 1807, 11 e 24 de marco de 1808 res- 

tabelecer, em parte, as perdidas vantagens, que offereciam 
as ribeiras d'este rio, promovendo em 1809 a navega^ao 
do Itapecuru e fundando o do ^incipeS^gente, 
^lue manrlou elle estabelecer m confluencia do A^ercatas, 

'lue e 0 ultimo ponto navegavel por barcas grandes. 
Com passos agigantados realisou-se o desejo do governa- 

dor, porque restabeleceram-se as antigas fazendas de gado, 

assentaram-se algumas do lavoura, abriram-se entre ellas 
novas estradas, e pela frequencia da navegagao chegou a 
"aver commercio directo entre a capital da provincia e'a- 
Quelle arraial., 

Infelizmento com a demissao de D. Francisco de Mello 
®xtinguiram-se tao proveitosas diligencias. 

g cla Or*iiz.—Camigliando-se de Caxias para 
' • ose das Cajazeiras 6 este o primeiro povoado, que se 
ficontra, dislante d'aquella cidade um quarto de legua. Fi- 

ca em lugar elevado. 

ou Inamtuba.—Bocca cK^idental do 

" leguas ao nascente do rio Munim. 0 lugar em que se langa na bahia de S. Jose, parece 

/f? ®°'^crbo rio, dizde>Saint AtlSlphe no seu Dice. 
e Geo;i., I" vol. pag. 49. 

■ "^^^jatixlia.—Freijuezia e villa. ?v - 

Um ®ste nome de duas palavras brasilicas, Anaju, 
cfi, ®^P2cie do palmeira, que tern este nome, e iiiba fre- 

lu ^'^^"^ancia etc. e por tanto signiflca Anajazal ou 
(ibundunte d'anajds. 

izem outros, que provem do dois vocabulos da lingua 
P!J> anaju ou melhor inaju e iibii, que quer dizer arvore 

^^Outrora foj uma aldeia de^ykl^ios. Acha-se si 

'^'reita do rio Mearim, em 2" 51' de lat. i 
de long. occ. 

de 1751 existia ahi umacapellade S. Bartho- 

'amentar-se que ainda nao" tenha um tempio de- 
^ Padroeira-^d'esta freguezia. 

like. Yl. 1—3. 

ANAlAHfei^ 19 
Conta apenas no centro da villa, em um idores, e fol es- 

N. S. do Bosario, cuja historia e a seguinte: 
0 commendador^aquim JUfse da ^va JEtSsa e^o 

«onstancio J^JVnandes Kima cfom alguma coadjuvaoao^pe- 
qu6nas,esrriolas dos fieis,,jmp^dos por amor da religiao 
promoveram no lugar^taJ^a-a edjficacao do uma ca^ 
pellad^icadaa N. S. do^ario dg^hu. 0 capitaoVa- 
quim^Kse da^va^os^iilho e sua mulher dona^nna P^i- 
m.unda da ^Iva dqaram a mesma Senhora do Rosario 50 
braQas de terra quadradas, em cujo terreno ja se achava si- 
tnada uraa pequena fazenda de gado vaccum, offertada para 
patrimonio pelos fieis. (Vide a petigao primordial despa- 
chada a 10 de dezenjbro de 1846, na camara ecclesiastica.) 

No 5° districto de Anajatuba no dia 3 dedezembro desse 
anno o escrivao^irmino 0lierino,^endes lavrou a escriptu- 
ra, pela qual o dito capitao^^quin^&e da^lya ^a fi- 
Iho e sua mulher dona _^nna I^rMnda (fa -Sdva flzeram 
doacao para patrimoni/a dits^enhora do Rosario de 50 
bragas de terra quadradas na paragem denominada—7//ta 
d^ yoagf/icflgj-dft Jac^uba^ as quaes houveram por com- 
pra a^rancisco ^fernandes Rima; foram testemunhas 

/oaquim ^n^nioe ^se^oaquii^utra : os peritos 
■nom^os Antonio J^ancisco p^'tra e Gfiristovao de/^nt^- 
go l^ira avaliaram as terras em reis lOOi^'OOO e cada ca- 
bega de gado em reis 13^000, importando tudo em 750?^' 
reis. 0 dito capitaojia qualidade de administrador dos bens 
da mesma Senhor^tomou judicialmente posse desses bens, 

foi dada pelo commendador padre ^nacio'Vendes'de j/ 
^faeTe ^va no dia 12 de julho de 1847, sendo entre- 
gues 50 bra^as de terra ditas, 10 vaccas paridas, 10 ditas 
solteiras, lOnovilhas de3 annos, 5 ditas de 2 annos, 6 di- 
tas de 1 anno, 5 garrotes de 2 annos, 4 dit^ de 1 anno; 
foram testemunhas gffbino ^se da ^va ^ftsa, e .Abtonio 
jjose de .^tos. ^ j., 

Feita a capella e achando-se coberta de telha, foi visitada 
pelo dito padre commendador. que a julgou decente. A ca-^f 
pella-mor era construida de pedra e cal~, o corpo da ca- J' 
pella de madeira sobre alicerces de pedra e cal, bem como 
a frente. Tinha torre, e sinos. (Vide a'informaQao do dito 
padre de 5 de setembro de 

Nunca ahi houve torre, poi^ta nao passou do nivel do 
coro. 

Os sinos sao apenas sinelas presas por cordas ao frechal 
do avarandado da capella que hoje necessita de concertos. 
0 arco, que divide a capella-mor do corpo da i*reja, ame- 

situada na 
merid. e 

Sao estas as informaQoes officiaes, que pudemos colher. 
Particularmente soubemos, e com certeza, que o cidadao 

S^iio bonstancio fez voto de levantar uma capella, dedicada 
a N. S. do Rosario, p,pa o que ja tinha materiaes reunidos 
no lugar denominado h&ranjeiras, meia legua distante da 
villa. 

Antes de principiar a edifical-a, em conversa particular 
com 0 commendador Rosa, resolveu-se a construir a capella 
no lugar onde hoje se acha. 

E certo quo o 'brnnmend^i^'^a e mais outros cida- 
daos coadjuvaram ^gnstancio em sua intengao. 

Apezar da escriptura de doagao, passada pelo commen- 
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to maior abupa mulher, nunca se effectuou a mesma do- 
gou a poali Ilha das ,^dragicas ha ou houve tal fazenda 

de gado. . . 
Nunca o ^mmendador Rosa foi possuidor-,de terras na 

dita ilha, hoje pertencente ao capitao Ig^iacio fVanc^co da 
Siiva F€rraz,.por compra, que ao casal de Ajitonio Pernan- 
des Kma fez de duas jegus^s e raeia de fundo e trezentas 
bra^a's de frent^e na data do^ilahij, achando-se nellas en- 
cravada a dita^Jha. , , • 

Esta claro que tal patrimonio nao existe realinente, e 
todo ideal. 

Freguezia—Foi creada pela lei provincial n. 339 de 

de julho de 1854. 
Villa.—Foi tarabem creada por esta mesma lei. 
Esti assentada em terreno arenoso, pouco elevado, e dis- 

posto tao convenientemente, que as aguas pluviaes correm 

com promptidao, e nao formam lamacaes. 
Ainda esta muito atrazada. pois consta de quatro rnas, 

onde se veem poucas casas de telha e mais algumas de pa- 
"liia,''embora esteja assentada em sitio ameno. 

Precisa muito de agua, e seria conveniente que a cama- 
ra municipal ahi mandasse abrir um poQo^para serventia pu- 
blica, 0 que bem podia fazer.com as suas rendas, que sao 
arrecadadas regularmente, e algumas ate sem nenhuma ra- 

zao, como.sejam os direitos do acougue, porque a camara 
nao fornece aos picadores de gado senao a sombra d algu- 
ma arvore frondosa. 

Para o embarqae e desembarque dos generos tem tres 
portos: 0 iA.SMhadinha, distante da villa treS-leguas ao 
sul; e 0 de %,auirita, que continiia com um ujarajtc do 
mesmo nome, e cuja foz esta a cima de iijucupauu, cerca 
de 5 milhas ao noroeste da villa. 

E 0 unico pbrto de algurn prestimo, apezar do seu rnau 
estado de limpeza. ® 

0 seu ancoradouro dista da villa tres a quatro milhas. 
Em tempo d'inverno, porem, barcos de pequeno porte 

sobem por este igarape, e vao fundear na extremidade oc- 
cidental da praga de N. S. do Rosario. 

0 porlo das gabarras, finalmente, tem capacidade para 
barcos de grande lote, e serve para o embarque do gado. 

Esta ao N. da villa, e a 12 milhas do 
Divide-se em . tres districtos de paz, e e a parada do 

batalhao de cagadores n. 33 da guarda nacional sob o com- 
mando superior da do Itapecurii-mirim. Foi um dos muni 
cipios da cftmarca do Itapecuru, porem tendo sido qualifi 
cados para 1803 apenas 43 jurados, resolveu o presidente 
da provincia extinguir, era 22 de janeiro do mesmo anno, 
0 foro civil aqui existente, conforme o disposto no art. 31 
da lei n. 261 de 3 de dezembro de 1841, e reunir o dito 
termo ao do itapecuru, que foi designado para ahi se fazer 

• a reuniao do conselho de jurados e da junta revisora. 
Tem diias cadeiras de primeiras letras, uma para meni 

nos, e oulra para meninas, creadas pela lei provincial n 
443 de 6 de setembro de 1856. 

Os principaes ramos de cultura sao milho, arroz, man 
dioca, algodao, e muito fumo, produzindo este ultimo an 
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E voz geral, que os campos de Anajatuba, se nao.enches- 

sem muito no inverno, e nem setornassem demasiadamente 
seccos no verao, seriam os melhores de toda a provincia 
para criagao de gado vaccum. Remediados estes mconve- 
nientes, o que seria facil, porem dispendioso, poderiam for- 
necer quer por meio de soltas vindas do sertao, quer por 
meio de criacao, quasi todo o gado necessario para o abas- 
tecimento da capital. 

Os campos sao compridos, e em parte cortados por pe- 
quenos igarapes, onde sao retidas as aguas das chuyaspor 
tapagens feilas de terra a maneira de cisternas, servmdo de 
bebedouro aos gados no tempo de verao. 

Este recurso nem sempre previne os prejuizos, que so - 
frem os criadores de gado quasi annualmente, e em maior 
escala os contractadores, que alii fazem as suas soltas.^ 

Em 1803 a 64 ahi reinou grande secca; em 1867 nao foi 
menor, desapparecaram os depositos d'agua de que ja falla- 
ntfjsv-ieka sem refrigerio cahia e morria por toda a < 
parte, havendo bois tao sequiosos que procuravam matar ^ 
a sede na agua do mar, e outros embora se saciassem em [ 
alTum poQO, que o acaso Ihes deparava, morriam comtudo ! 

°Tal estado tao triste desappareceria, se o governo man- 
dasse construir seis grandes acudes para guardar ou depo- 

sitar agua. , n i • 
Um destes agudes deve ser no campo de Sao Jeronmo, 

outro no Lago dos vcados, outro no mnhassu, outro no 
campo de ^pahu, e os dois ultimos no districto da villa. 
sendo um no igarape )iQrro -^emelho, e o outro nas Os- 
tras ou Ilhota. . . _ 

Canhassu e Solidade, "Trauirila e Jempapmro, sao os 

igarapes mais adaptados para o fornecimento de agua, quan- 

do se fizerem estes agudes. 
Todo 0 municipio de "Anajatuba 6 de terras baixas, e pro- 

prias para cultura da cana de assucar. 
Ja existem alguns e^elecimentos para tal fabrico, §o- 

^resahindo o do Sr^l^ao de Anajatuba, em*M^njubello. 

A criagao de gaib acha-se tao subdividida, que pode di- 
zer-se estar a ter^a parte da populaQao occupada com esto 
ramo de industrial commercio. 

D. flfogo de ^usa em 14 de outubro de 1800 partici- 

lou ao governo'^da metropole, ^que^tinha recebido o ex 
emplares da carta "escripta por/oao Manso^ereira sobre a 
nitreira artificial, estabelecida na villa de B^tos, os quaes 
he foram remettidos por aviso de 16 de marco do dito an-1 
no, e combinando os seus discursos com os principios f 
Memoria de Chaplal e o av\:\go Encyclopedia meihodica 
sobre o mesmo objecto, lembrou-se de^Jtentar o estabele 
cimento d'uma^Ufeira nos'^anipos de Anajatuba, on 6 
pastam muitos gados. » 

0 vice-presidente Dr. "t^tricio "Jo^e de'A.Jmeida 
em 4 de agosto de 1825, officiando ao ministro festevao^' | 
beiro de'Tksende, «pedio-lheunNj^enheiro habil nao-s^® v 
ra 0 d^ssempenho do piano da esgotagiio dos campos de ' | 
anna ^ A^ajatuba, segundo a determinaQao de S. M. I'., c''J 
jas ordens tendentes a este objecto passava a executar, ere y 

el| 
dioca, aigoaau, b mimu lumu, ijiuuu4.iuuu tijio umuiu au-iando a commissao respectiva, pondo a sua testa o bacha I 
nualmente cerca de 4 a 5 mil arrobas, que sao exportadas"JQ5e'''Tli^nuiz da^SiJ^a^intanilha, como tambem pela 

para varios lugares do interior. sao, que tinha de um prompto reparo a-i^aj^esta capita • |; 

i ■■ VA 
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« Sera de muita utilidarle Aandar abrir-se uma\strada, 
que< partindo dos campos de \najatuba, siga por entre os 
rios Itapecuru e Mearim ate flndar nos campos de iBastos- 
bons. \ 

« Esta nova estrada, que o receio e o susto do gentio 
tem feito se nao emprehenda, fara que "as boyadas delfes- 

• tos^ns possam vir fertilisar a capital e baixa proviMia 

com muito menos da raetade da marclia, que trazem os que 
vem pela outra estrada, ^specialmente os gados, que se 
criam nos campos do rio ^jahii e terminam nas margens 
do Tocantins. ) 

« So esta estrada sera um beneficio tao grande aquella 
provincia, (do Maranhao) que nao so recebera com promp 

■tidao os gados, que precisa, como facilitara o desembara- 
Car as terras do gentio, povoarem-se e cultivarem-se por- 
que na realidade sao as melhores da provincia. 

«(Memoria de >i^nool ^^^tonio de-S«'ier ja publicada por 
nos no Paiz n" 18, 23, 28 e 32 de 1807.) ^ 

Da villa em direcgao ao povoado ^cabal sJgue a estra- 
da para o alto sertao, corrrado entre\ rios^^arim eSta- 

pecuru. Ja foi aberta ha^^nnos por conta e oraem do g^ 
verno, porem abandonadaTsi mesma hoje so olTerece dif- 
ficil transito, e ainda e procurada por ser grande atalbo, 
ou encurtamento de caminlio, aos que levam o gado a feira, 

e nao poucas vezes esse mau estado os tem obrigado a re- 
troceder em busca de Caxias, embora com grandes pre- 
juizos. 

Existe ainda outra estrada para a villa d^apecuruhsn- 
fim, muito boa para o transito das boiadas, a^zar de sua 
'alta de limpeza. 
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Infelizmente o Dr. Gunter nao teve imitadores, e foi es- 
quecido este ramo de industria. 

Registramos porem aqui mais este fructo do estudo e do 
trabalho, unica recompensa que podemos dar ao seu auc- 
tor. 

0 sr. Domingos T. Vellez Perdigao, natural desta cidade, 
por meio de um pc6cesso_,d^ sua invea^So tem c^n'seguido 
por diversas vezes remetter para a EtiYopa em latas herme- 
ticamente fecbadas este fructo, que alii chega tao perfeito, 
como se fosse colhido no mesmo dia. 

.A^ngioos. Lugar de bem tristes recorda(joes, por- 
que foi ahi, em 1839, assassinado o bravo capitao Pedro 

Alexandrioo, que ifrente de 163 pragas guarnecia.este pon- 
to. Tendo feito juncgao de suas forga^ com as datonente-c^- 

ron^Mo^e ^-fves de^usa foi assaitado inopinadamen- 
te jjela qiladrillia do Balaio, passante de mil bomens. Vence- 
ram os lebeldes, e entao praticaram actos de horror arran- 
cando os olhos, cortaqido as^orelhas, tirando pedagos de 
carne aos ditos capitao, tenente-coronel, e aos outros offi- 
ciaes, ainda vivos, que assim atrozmente martyrisados mor- 
reram no meio das maiores angustias! 

Fica a duas'e meia leguas distante da Chapadinha, e na 
estrada que vae para a Vargem-Grande. 

Pertence a Comarca do Itapecuru. 
A-xiil.—(Rio;—Nasce a pouco mais de uma legua ao 

oriente da capital, e banbando-a pelo lado septentrional 
lang.a-se no Bacanga. 

(^rica de soque de arroz)—Por instancias 
do capitao^e\^ra da'^va mandou a companhia geral 
do commercio do Maranhao e Gram-Pard o tenente-coronel  uo commercio ao luaramuo e uram-i'ara o tenente-coronel 

e 0 governo cuidar seriamente n'estas duas estradas, ^e t!e|,^i:valho, em 17G6, com todos os utencilios pro- 
■''era esta villa o primeiro deposito de gados para o forne- prios pka a construcgao de uma fabrica de soque de^b^ 

cimento e abastecimento da capital. 

V Alem da villa existem mais estes povoados—^^siJtinga .    uiuio lJU>UctUU&  
^cabal, Sao^iQsc rto^ao, SdiitaT^b da^a,"\q^ 

• "^vo, Santa■Sjte (^It^pe, Sao P»cx)mio do'^oga 
■#res, OUi^(^a§ua, S^-^nde, fcmga 

> ^seada"^C^e; Mjdrao, elWaito^^g^ 
^ Ha na villa \ilgnmas casas de negocio de generos seccos 

I ^^'h-idos, varias tendas d'artes e officios, e por outros 
J engenhos de assucar movidos por animaes, e algu- 

fazendas de gado vaccum e cavallar. 

ca —julga-se ser a populagao da freguezia cer ® 6 3:300 pessoas, sendo 2:;iOO livres. 

( BiiOMELiA ananAs. Linneo. Ananassa 
Lindley. lJrom6liacea.) 

jjj toda a provincia ha abundancia d'estes fructos, geral- 
conliecidos, sendo muito mais apreciados os uhacaxis. 

int P''epara aqui na capital, c em alguns lugares do 
niuito bom vinho, que e agradavel, excitantc e diu- 

n novembro de 18Go o dr.'JuHus'hunter, su- 

j,o„!'^^^'^^®nte das minas do Montes-aureos,^enviou afts ne- 
^esta capital^'Btjnston, ^Sie d-'c." uma amostra de 

^^^fflhidas das folhas do ananaz, por meio da mace- 
° em g batendo-as depois com um pan. 

linhr.' ''esultante 6 tao forte ou mais ainda do que a do 
' canhamo. 

u- 

lelo 
i ar 

roz, que realisou junto as margens d'este'i^io. 
No anno seguinte por esta fabrica, que servia de modelo 

estabeleceram-se outros engenhos, que exportaram 283 
robas, e em 1771 subio a exportaijao a 2:847 arrobas e 23 
libras, e hoje nem vestigios existe d'^^sta fabrica. 
^ (Companhia).—Em vir'tude-da lei provincia! 

n. 287 de 4 de dezembro de 1830 foi auctorisada a pre- 
sidencia daprovinci^a incorporar uma companhia que se- 
iucumbisse do encMamento das aguas d'este do ate a ca- 
pital. ^ 

Em 3 de margo de 1836 o commendador^ntoni9%i}n- 
dido da Cruz ^chado, como presidente da provincia, as- 

.signou um contracto com p tenente-corortel'^mundo de 
"bwUo G-omes de"^usa para a incorporacao da companhia 
anil. * 

Por este contracto o capital da companhia devia ser de 
200 contos de reis, divididos em duas mil accoes do valor 
de 100,$000 reis cada uma, com o fim de levara effeito a 
conducgao das aguas do Anil para abastecimento d'esta ci- 
dade, onde foram collocados seis chafarizes em varios lar- 
aos. 

A companhia tinha aprivilegio exclusive da venda d'agua 
por 60 annos. 

Foi em geral muito mal .recebida, e perseguida systema- 
ticamente teve por vezes d'alterar e modificar o seu 
tracto, adquirindo sempre novos inimigos. 
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Em 1 de Janeiro de 1862 a companhia, depois de ter 
despendido a somma de trezentos contos de reis, declarou 

ao governo provincial que estavam promptas as suas obras, 
pedio 0 cumprimento do privilegio exclusive para a venda 
d'agua e o pagamento de juros, a que se julga\acom irei- 

to e nao sendo esle reconhecido pelo presidente o conse- 
Ihkro Ihijitonio Wioel de byjnpos seguio-se uma 
grande lucta, de quSresultou a companhia entregar a pro- 
vincia, em 22 de dezembro de 1862, as suas obras, que nao 
foram'recebidas, e declarar que contra ella ia intentar plei- 
to judicial perante OS tribunaes. , .op- 

Por ura contracto, celebrado em 28 de outubro de i 

ARA. 

sinffular o anil, porem comp nao tinha cultura, e nao sen- 
do °bem fabricado era preciso consummir maior quantidade 
para dar a mesma tinta, que dava o anil de Castella em me- 
nor porgao. » . „ j 

Em 17G2 exportou-se 42 libras, e a vista d ellas manaou 
o'ministerio, que fizessem grandes plantacoes, o que se^ 
cumprio havendo uma nas immediagoes do rio amle outra* 
em S. Jotio de Cortes. 

0 alvara do 9 de jullio de 1764 isentou de direitos e 
emolumentos por cspaco deJo;annos o anil do Pard e Ma- 
ranhao. 

Nas margens do dito rio levantou-se no anno segumte a 

aviso de 24 de dezembro de 1771, raandando promover 

nao so tao util cultura, como tao proveitosa yidMM?- . " ^ •!    4  c  ^ /V ■WrtlPrvr* 
N'essa occasiao o raestre de ca'mpo to^irenco ^elfort tra-» 

lialhou muito-para promover essa cultura, o qife tambem 

se colligci de uma ode dedicada a seu fllho, o coronel de 
milicias° ipaO llelfort, na installar/io de uma fabrica de cur- 
lir couros, no anno de 1812, onde o poeta diz: 

Foi ii'eslc mcsmo tempo que urn tliesouro 
Ensinou a tirar da fertil lerra 
Essa raiz plaatando, que do oui'O 
A cor brillianle no seu seio eiicerra. 

Por urn contracto, o modelo vindo de Lisboa, e como nao 

entre o ^esidente da provmcia dr.^mk ^ aDnarecessem os resultados que se esperavam, baixou o" 
-1«CnezesWia, e OS directores ,1p, 24 de dezembro de 1771, raandando promover' 

raente auctorisados pela assemblea geral dos seus souub, 
e em virtude das leis provinciaes ns. 814 e 782 foi dissol- 
vida esta companhia, orgonisandi^se para substUuil-a uma 
nova empreza com o inglez ^hn Bijount, cuja sede devena 
ser em Lo'ndres. 

Obrigou-se o empresario a incorporal-a d entro de dez 
mezes, e nao conseguio seus desejos 

Infeliz localidade 1 
Planta. (indigofera tincloria. T.j—Cbamada 

pelos naturaes cahauf^u, foi por elles cultivada desde tem- 
pos immemoriaes, seni duvida depois da provisao regia de 
24 de aiiril de 1642 facultando aos raoradores do Brazil a 
cultura d'esta planta em terras improprias para a de cana 
d'assucar, ficando todavia obrigados a planjar de mandioca 
outra igual porcao de terreno, podendo ate embarcar aqnel- 
le producto para o reino pagos os direitos competentes. 

^xxil.—(Fabrica para a preparacao dojan^-^-^a re^ 
solucao regia de 14 de maio de 1728 el-^^con^dfu aT^- 
dro'^iiguel licenca para estabelecer, sot^nte no Estado do 
Jaranbao, fabrica para a preparagao do anil, o que nunca 
ille levou a eifeito por nao ter podido, como desejava, ob- 

ter isencao de direitos. 
Por alvara de 1 de abril de 1729 el-rei attendendo a re 

presentaQao de'^elttiguel ^es, fllho do-ditol'edro'^- 
guel, e as graves aespezas, trabalho e perigo, com que foi 
a Franca procurar o conhec^nento e approvacao dosmeios 
para o eslahelecimento da dita fabrica, Ihe fazia igual con 

cessaa."-goji.^i]§& aHnos,..OQm o ^nus montar o estabeleci 
mento dentrotde 24 mezes, nao podendo embaracar as ja 

Mg(d 

i 

existentcs, mas tambem nao sendo permittido a ninguem 
dentro do praso.de dez annos montar outra de igual traba 
Iho sob pena de confiscacao do anil, dos escravos, e da fa 
brica para a^fazenda real 

Este alvara teve o—cimprase—era Maranhao aos 13 de 
junho de 1729 pelo capitao general Alexandre de^Smisa 
Freire. © 

^rlH76t tendo sido exportadas para Lisboa 32 libras de 

anil que muito agradaram, enviou o ministerio ao governador 
d'esta capitania algumas instrucgoes sobre o modo de cul 

tival-o, e ordenou que fosse nmdando do silvestre, que de 

via ser preparado de conformidade com as ditas instruc- 
goes e na'fabrica, cujo modelo veio com esse aviso^ 

nuarnicg^am remettidas algumas libras para a Cuvilhan, e d'ahi 
- niandaram dizer dols tmtureiros que o examinaram, «ser 

Para o anil voltou o scu cuidado 
E d'elle promovcu a agricultura, 

Jil fabrica levaiitA 

Infelizmente ate hoje foi abandonado o cultivo detao pre- j 

ciosa planta, que podia constituir um ramo de exportagao, ; 
mormente sendo, como foi, o anil d'esta provincia superior ^ 

em qualidade ao do Mexico, conhecido indigo guali- . 
0 melbor da America.- ^ ^ j 

Nome primitivo da ¥illa do Pdpo. ^ 
A-ninaiTba.—Pequeno rTacho junto a villa do Pago. • 
A-njos.—Pequeno regato, confluente do y?/earw. I 

_A-ixna,clia.—(Corrupgao de Anna Bias.) | 
Povoado pertencente a comarca de Yianna. j 
Parece que houve desejos de abi fundar-se uma vill^i 

)orque muita gente, principalmente antiga, a cbama . 
nova de Annadia. 

Apalxy.—Lago de pequena extcngao ao S. da cida- - 

de de Yianna. 
xnariiilTLoiros.—Vide cow 

mnUa de aprendizes marinheiros. _ j 
A,q[ixar*y.—Um dos lagos ao N. da cidade de Vian' v 

na. A 
A-qixiry.—Nome dado a ura dos muitos campos d ; 

Yianna, e a um lago quo fica a leste d'elle, tendo de com > 
priraento (leste;oeste) no verao 2 leguas, e de largura 
meia. Yae desaguar no lago de Yianna. t 

Aradlo.—Era 4 de janeiro de 1798 D. Rodrigo 

Sousa Coutinho, do palacio do Queluz em Lisboa, officio^^^ 
D.'Vbctiando'^tonio de'll^jpnha, por ordem regia, « 
que procurasse introduzir n'es^ta capitania o uso dos boi® : 
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do arado para cultura das terras, e o uso de queimar as 
[canasja moidas como faziam os inglezes e francezes nas 
Antilhas, nas fornalhas dos engenhos, para economia das 
lenbas. » 

Ja se ve que nao e dos nossos dias os exforgos feitos pa- 
ra introduccao do arado na lavoura. 

A rotina, com tudo, tem tido mais poder do que a scien- 
e 0 estudo, o que e para lamentar. 

^'Vx-apapalay,—(Canal do)—Sondo por todos re/ 
conhecida a necessidade da abertura d'um canal, ou leito 
artificial que communicasse as aguas do Bacanga, ou antes 
as da bahia de S. Marcos, com as do Arapapahy, ou com 
as que circundam a ilha de S. Luiz, foi projectado em 1742 
este canal, como consta da representacao que em 1 de se- 
tembro d'esse anno os- officiaes da camara da capital fize- 
ram subir a presenca de Sua Magestade. 

Anterior a este i^no foi a empresa pro^sta ao capitao 
general do estada,^TO0 deji^reajH^teUa^anco, que, con- 
vocando os moradores, Ibes demonstrojfautilidade da obra, 
e d'elles exigio promessa de o auxiliarem com dinheiro, 

mai)timentos e escravos. Facilmente consegiiio tal auxilio, 
porque este canal e um seguro meio de navegagao entre a 
capital e todos os lugares por onde passam os rios Munim 
e Itapecurii-mirim, Mearim e Pindare, evitando assim os 
nscos, que correm os barcos na passagem do Boqueirao, 
onde quasi sempre naufragam muitas embarcacoes com gra- 

prejuizo, tanto particular como publico. 
Com esta contribuicao, que cbegou a quantia de Gm^OOO 

cm dinheiro de panno de algodao, servindo as vczes de moe- 

nessG tempo, 280 alqueires de farinlia, e 60 nagros es- 
cravos, deu-se comeco a obra; porem com a retirada do ca- 

pitao-general para o Para em J7 deagosto de 1743 suspen- 
deram-se os trabalhos, c a camara, vendo queapobreza da 
terra nao podia fazer frente a tao grandes despezas, recor- 

'eu^a metropole, pedindo um auxilio. 
liiin i9 de fevereiro de I7oo o desen^argador ouvidor 

Ssral, corregedor e provedor JJf^noelyg^mento officiou a 

camara, determinando que ella convidasse a nobreza e povo 
para comparecer no domingo 23 pelas 3 boras da tarde na 
^3sa da mesma camara, onde elle se acharia para conferir 

.sobre certa diligencia do serviQO de S. JI. 

Achando-se abi todos presentes, foi dito pelo Ouvidor 
re^ido do brigadeiro governador desta capitanic^^n- 

* ^ ^^'^ato^reira de^^sa, uma carta, que continha uma 
ProVisao S. ]\I. com o parecer do sargento-mor de ba- 

(la>va/(?e3. . ' ' 
carta do governador era de 17 do fevereiro, e a pro- 

'sao regia de 29 de maio de 1730 em que S. M. dizia ao 

P'ernador do Maranbao, que tendo visto a sua carta de 
' de fevereiro de 1749, a planta sobre a obra deste canal; 

rer 
^^'"^P'^esentaQao da camara, na qual se offereceram a concor- 

^®solufao de 27 do presente mez e anno, em con- 
conselho uUramarino, enviar-llie todos esses pa- 

P3ra a dita obra todos os moradores, julgou convenien- 

Prom tomar em lembranca o que os moradores^ 
Alteram, e tratardo mo do de execucao. 

trarg'^ animem os prelados das religioes a en- 
^^a execuQao de obra de tanta utilidade. 
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Di'z que, quando nao ^heguem estes donativos, informe 
logo com 0 seu parecer, declarando-se a finta que se pode- 
ra lancar. 

Entre esses papeis veio a' informag-do de Jose da Silva 
Paes, dada em Lisboa em 8 de maio de-1750. 

Ilistoriando a obra e mostrando a necessid^e d'ella, con- 
^ que bouve no tempo do governador Jffo de^reu 
^stello ^^i^anco, e diz que .sendo pouco d^uxilio ^ecorreu 
elle a real clemencia e benignidade .de S. M. por carta de 
12 do outubro de 1742. ~ 

Para poder deferir a supplipa mandou S. M. que o gover- 

nadorjfrancisco Pedro de Irondonga^rjao enviasse uma 
planta d^dbra, c^''o orgamento e parecer do engenbeiro 

p^rlos^^rejao ^llin, e tambem com o do bollandez Cof- 
nelles, mestre da serraria. 

Termina, dizendo que Ibe parece justissimo, que S. ma- 
gestade Ihe mande assistir ao menos com dois contos de 
reis, e SO indios de servigo effectivo por dois annos para 
que reunidos aos 100 indios com que deve concorrer o po- 
vo, se leve a effeito esta obra no referido tempo. 

Resolveram todos os~presentes desistir da obra por ser 
grande a despeza calculada em oitenta mil cruzados, insuf- 
ficiente a ajuda de custo de cinco mil cruzgdos offerecida 
por S. M.; e como nao podia o povo desta cidade, o mais 
pobre de toda a America, tomar sobre si a satisfagao de to- 
da a mais despeza, sendo como ba de ser tao extraordina- 
riamente maior do que se persuadem, e nao querendo ex- 
p6r-se a uma finta, rogaram ao Ouvidor para que em no- 
me delles se dirigisse a S. M., pedindo tal desistencia. 

Em 2 de marco de 1735 o Ouvidor levou tudo isto ao 
conhecimento do governador, e este em 20 de abril de 1733 
officiou a S. M., por intermedio do ministro Diogo de Men- * 
donga Corte Real, contando o occorrido na reuniao, e di- 
zendo que do seu apalacio observou e achou, que n'aquel- 
les mesmos perigosos passos do Boqueirao e Itaqui estava *1 
0 remedio mais facil, mais prompto, mais barato, e nao me- 
nos util para a passagem das canoas, rompendo junto da • 
terra os recifes, que fazem perigosas as passagens, e dei- 
xando canal largo e profundoj^or onde as canoas possam 
passar de meia mare ate preia-mar. » 

Declara que ja fez uma exploragao neste sentido, e que 
pretendia repetir no verao « quando os ventos sao na costa 
mais impetuosos e fortes e os mares mais gT'ossos, e que 
desejava fazer esta obra a sua custa para offerecer a S. M. 
como signal de sua gratidao e amor pelas merces que deve 
e seus filbos a grandeza de S. M. » 

Em 2 de junbo de 1736 pelo ra'esmo ministro respon- 
deu-lbe S. M. que nao consentia que fizesse elle esta obra a 
sua custa, e sim que a promovesse entre os moradores e 
religiosos, tomando algum dinheiro por emprestimo por 
conta da fazenda real e impondo-se algum tributo para pa- 
gamento desta divida. 

Ja em janeiro do anno proximo passado tinha^ngalo 
^bato dado principio a esta obra tambem a sua custa, e 
suspendido temporariamante .por causa da^muit3^.£hiLYas, ■ 
e pelo augmento do prego da farinba. 

Recebendo o aviso de 2 de junho deixou-a de mao, nao 

so por isso, como tambem porque, esperava n'esta cidade ! 
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(lesembargador intendente geral da^uzWiz^nhei-, 

ro para conferir com o engenheiro, que tinha de vir do 
Para. 

Tendo morrido 3<wo da Oeuz, o governador esperava por 
outro para conferenci^' com elle e o engenheiro, como dis- 
se em seu officio de 24- de novembro de 1757 ao minis- 
tro Thomaz Joaquim da Costa Corte Real. Ast 2 

Em 'S'jfle ago^to de^ 1776.'no palacio da rfesidencia do go- 
vernador'J(?aquim deMello e I^voas, presentes osjpinistr^s 

por elle corhocados, o desembargador ouvidor Miguel Mar- 
cellino yelloso da .Garaa, e dr. provedor da fazenda real 
Henrique Guilhon, foi apresentada uma carta da secretaria 

de eslado com data de 2 de junho de 1750 em que S. M. 
ordenou que se fizesse a « obra da vala e communicacao 
dos rios do^chorro e\canga conforme se Ihe havia dado 
conta em 20 de abril de 1735, lembrando que se impuzes- 
se algum direito para coTisignaQao d'ella. » 

Pensando nos meios de realisal-a pareceu a todos « que 

sendo o genero do algodao em rama, um dos que estes po- 
vos offereceram para subsidio militar, seria o menos one- 
roso, estabelecendo-se n'elle este direito, por ser ate agora 
isento d'elle, attendendo a quo. nos tempos antigos nao ti 
nha extracQao alguma. » 

Depoio de alguma discussao arbitrou-se, que pagasse ca- 

da arroba de algodao em rama, que se embarcasse para fo- 
ra a quantia de 160 reis por ser o modo raais commodo 
para se poder conseguir « o importante fim desta utilissima 
obra em beneficlo do commercio e de todos os moradores 
deste Estado. » 

Com 0 rendimento d'este imposto, pago na alfandega em 
mesa creada especialmente para este fim, e recolhido ao 
—cofre do furo—deu-se andamento em 18 de jullio de 
177G a tao gigantesco canal, ja entao denominado—passa- 
gem de S. Joaquim. 

Este cofre estQve a car^^^do senadc^a camara ate que 
no govfirno de D^^rnando"^^^onio de Nft^onha, por carta 
regia de 27 de junlio de 1792, foi recolliido ao erario, e 
embora a obra parasse, nao sabemos porque motivos, con- 
tinuou com tudo a percepQuo do imposto ate 1808, produ- 
zindo a taxa de IGO reis a ehorme somma de G21:403.^533 
reis e determinou-se, que a custa d'elle se fizessem os re- 
paros precisos na alfandega, se cdificasse um quartel para 
a tropa do linha, que se informasse sobre a utilidade, que 
podia resultar da abertura de semelliante canal e dos caes, 
que se acbavam em projecto. 
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Foi^esta opiniao confirraada pelo intelligeiite engenheiro 
Wre^a^oucas, quando, respondendo em 24 de marQO de 

r,Qirv minlatarin flp. TTiarlnha Ihe foi 

^-d^is plan^l^ e orcada pelo distincto engenheiro 
civilS^a(KN<;nes de^B^mpos, e teve novamente principio 

^ f^reiro de 18^8 na presidencia do Dr>jQaquim 
Rmco de 

A assemblea geral legislstiva, reconhecendo o valioso e 
incontestavel direito que tinha esta provincia de receber dos 

cofres publicos o producto d um imposto, que os-seus ha 
bitantss voluntariamentc lanQaram sobre si, consignou para 

a abertura deste canal a quantia annual de 21:000^000 rs. 
Acha-se hoje inteiramente parada, dennis de enorme e in- 

-crivel despeza, esta obra que^ seu^lesenvolvimento, como 

hem disse o illustrado*^inon-5W(|^nhen5e, «so tem prova- 
-»aloNg;noranci<ViflCuriar"caq^upQao"^Sie^xo e^&E«^ssao. 

I860 a consulta, que pelo ministerio de marinha Ihe foi 
feita em 6 de fevereiro do mesmo anno, disse era seu in- 
teressante relatorio, no qual pintou 0 triste quadro entao 

das obras publicas desta provincia, 0 seguinte: 
« Occupa 0 segundo lugar 0 canal do Arapapahy,—\a\- 

garmente 0 Futo,—obra importante e de manifesta conve- 
niencia, projectada desde 1742, come(?ada em 1848, e sus- ' 
pensa em 1838. Nella se despendeu 360:000)51000, sendo 
140:000^000 do governo geral; no emtanto por esse canal 

ainda nao pas'sou ate hoje uma so canoa! I ♦ 
<( Um capital de 560:000!$i improductivo ha 17 annos... 

E nesta terra Dens de Misericordia!... 
« Affirmaram-me trabalhadores "deste canal, que ahi 0 es 

candalo chegou ao ponto de se desfazer a noite 0 trabalho 
ex.eoutado durante 0 dia!! » 

A-x^apapaliy.'—Igarape, qiie; desagua perto da 

bahia de S. Marcos 2 e meia leguas ao su-sudueste .da ci- 
dade. 

E bem pequeno e so aqui 0 mencionamos pelo canal, que 
se procurou abrir entre elle e 0 Bacanga. 

A-rapapalay. — Pequena povoacao estendida no 

arraial do furo, ou canal do Arapapalw. ^ 
Nasceu com 0 estabelecimento ahi deNsqlono^^rtugue- 

zes, e com a vinda de muitos lavradores imtapecuru, que 
trouxeram seus escravos para serem empregados na obra 

do canal. 
Comecou esta povoacao em 1848, e chcgou a ter algu- 

nias cas^^ de negocio, bem surtidas. 
Foi n esse tempo comegada a edificacao da igreja, que 

hoje e a matriz da freguezia de S. Joaquim do Bacanga. 
Com a interrupcao da obra do canal foi rapidamente de- 

cahindo, quando tao iitil podia ser, pois ainda a conhece- 

mos bem florescente e agradavel. 
Em 23 do^osto do 1^63 0 presidente d'esta provincia 

Dr. "Wbrozio'^C^itao da '^ba pedio a camara municipal 
da capital um altar, que outr'ora servia para os actos divi- 
nos, a que tinham de assistir os presos, quando a ^adeia 
estava collocada no pavimento terreo da casa da camara, 
afim de ser aprovcitado para este templo, e no dia 29 agra- 
deceu a bondade com que a municipalidade satisfcz a este 
pedido em sessao de 27 do mesmo mez. 

D'ahi a poucos dias foi 0 altar tirado da capellazinha, qutJ 
existe por detraz da casa da camara, e levado para esta lo- 
calidade. 

j;\.rapix'*aiiga.—Viile Guarcipiraiuja. 

A.r'ax'y.—(Freguezia de N. S. da Gra(;a do).—Ocu^ 
rato do Arary, que esta em 3" 14' de lat. merid. c 40" S' 
de long, occ., foi fuadado em 1723 por Joso da Cun^ 
d'Eca, fidalgo da casa real, e capitao-mur que foi da cap'' 
tania do Maranhao. 

Esta situado cm posic-ao encantadora, 0 e cortailo pC 
igarape cbamado NeinaqaQ vem do Jm(}0 da Morle. 

Em 1803 contava tres casas, e cm 1820 vinte e duas li'"* 
bitacues. v 

Em 1800 0 cidaJao Kyorenco da wmjz D«igea reqi'^i'-^ 
ao bispo D/1^z do^iir|tto lif^Mm licenca para lcvantai' 

Biblioteca Publica Benedito Leite 



araKI^ 

templo, e em 1808, ja prompta a igreja, creou uma irman- 
dade, g com ella foi a villa da Victoria buscar em solemne 
procissao a imagem de N. S. da Graga, a qual, tendo per 
tencido ao hospicio de Butipema, da ordem religiosa de N. 
S. das Merces, estava na matriz da dita villa com outras, e 
todas quebradas. 

Para este fim Lourenco da Cruz Bogea e os mais mora- 
dores do Arary em 3 de margo de 1809 requereram ao vi- 
gario capitular licenca para essa traslada^ao, a qual Ihe foi 
concedida por despaclip de lo do^mesmo mez e anno « com 
a clausula de ser primeiramente lavrado na presenga do re- 
verendcl^arocho pelo escrivao, que elle nomeasse, um ter- 
rao pelo qual se obrigassem os supplicantes a restituir a 

imagem,. logo que Ihes fosse pedida, precedendo ordem 
d'esse juizo e a -entregal-a no estado, em que recebessem. » 

Levaram a sagrada imagem, do porto grande da villa, em 
"m barco decente e vistosamente ornado, e seguido de mui- 
tos cascos e igarites bem enfeitados. 

Vieram pelo rio abaixo soltando foguetes e dando outras 
demonstraQues de alegria, ate o lugar denominado—Bebe- 
douro—distante do Arary oOO bracas, onde saltaram e se- 
guiram por terra ate a igreja. 

Foi esta procissao acompanbada pelo vigario Ignacio IIo- 
mem de Britto, e por mais de 400 pessoas da capital e do 

itapecuru-mirim, de Yianna e seus arredores, e recolhen- 
do-se a imagem ao seu novo templo em "5 de agosto de 

nodia seguinte cantou-se abi solemne Te-Deum em 
acQijo de gra^a. 

Em 7 de agosto do anno antecedente este mesmo ancia'o, 
ao respeitavel pelos seus annos, como porsuas virtudes, 

®^aniou a sua custa, precedendo licenca do bispo D. frei 
°aquim de N. S. do Nazareth, junto a igreja uma capella, 

^iide hoje se adora o Senbor Bom Jesus dos Afflictos, re- 

P^^esentado em linda e perfeita imagem. Os paramentos e al- 
^'3s, foram doados pelo mesmo fundador. 

despacbo de 17 de novembro de 1820 mandou o 
'®Po. que fosse ella benzida. 

ertence hoje esta igreja a irmandade de N. S. da Grapa. 

zar 'h •''oOsto de 1810, na freguezia de N. S. do Na- 
Victoria do iMearim, o juiz, procurador, tbesou- 

° e mais irmaos mesarios da irmandade de N. S, do Ara- 

qu'ipublica passada pelo tabelliao ^Jtl^e'^oa 
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1823 os cidadaos Leonardo Pimenta Bastos e Pedro Lean- 
dro Fernandes por si e seus berdeiros a tratar e apascentar, 
em seus terrenos e campos de criar «30 cabegas de gado 
cavallar e do\is lotes de egoass judicialmente avaliadas na 
quantia de 320^000 reis, sem por isso perceberem alguma 

remunera^ao. 
Do termo de avalia^ao feita a 17 de outubro de 1825 

consta que foram assim julgados: 

8 bestas paridas—8^.000 reis cada uma—64^000 reis. 
14 « solteiras—7^000 reis « « —98^000 « 
4 poldros de 2 annos—5|l reis cada um—20^000 « 
6 « de 1 anno—4i§ reis « « —24^000 « 
4 cavallos mansos—25|! reis « «—100^000 « 
2 poldros de um anno—10^ rs.'« <.—20^000 « 

326p'00 
Avaliadores—Acacio Raimundo Garros, Tbomaz d'Aquino 

Ferreira. 
Tendo-se incendiado na noite de 9 de outubro de 1827 

pelas 9 boras a igreja da Victoria, entao cuberta de palba, 
em dezembro do anno seguinte a meza da irmandade de N. 
S. da Graea do Arary requereu ao vigario capitular, o co- 
nego Jose Constantino, que servisse de matriz esta capella, 
em quanto se concertava a dita igreja. 

Em 13 de maio de 183G o juiz de paz Jose Antonio Fer- 
nandes encaminbou ao bispo D. Marcos Antonio de Sousa 
um requerimento, em que varios cidadaos d'esta localidade 
pediam que a capella, abi levantada, fosse erigida a catbe- 
goria de curato, por estar situada duas leguas abaixo da 
igreja matriz, em terreno cortado de igarapes, e por isso' 
intransitavel no inverno, difflcultando-se assim, e as vczes 
tornando-se impossiveis, os soccorros espirituaes. 

Os aiitos, d'onde estamos colhendo estas informapoes, 
referem-se ate 12 de setembro do mesmo anno, dia em que 
0 bispo mandou ouvir o vigario do Mearim. 

Em 185G tinba esta povoapao 40 casas de telba, 90 de 
palba, 10,08G babitantes sendo 313 escravos, e 8 lojas ou 
quitandas. 

Pela lei p.fovincial n. 403 de 24 de maio de 1838 foi es- 
te curato elevado a freguezia com a invocagao de N. S. da 
Graea, sendo filial da de N. S. de Nazareth da villa da Vic- 
ctoria do Mearim. 

- ijuuiica pyssiiua [jeiu luuci.iuu juq Aos 26 de janeiro do anno seguinte foi ella pelo Exm. Sr. 
J. ''^^^^^i^lles, se obrigaram a dar para patrimonio dlT®. Manoel Joaquim da Silveira instituida canonicamente 

1 ^113.     _ . t    _ 1   i ^^ v» ♦ rt r>r» 1 f/-»»> I/"* /-k i-rn rt ^ *   ? » _ . 
ditn mesma Senbora, no lugar Ararij « o ren- 
val|'^"'° 28 cabe^as de gado cavallar (egoas) e dous ca- 

Paes d'egoas, o qual importava no valor de reis 

de ^f^clesiastico julgou insufficiente este numero 
® ''^^'^ercu que se declarasse o lugar ondo se a 

eonsiderar estavel o patrimonio. 
uma grande questao ate que era 2 de maio de 

gover^Constantino Gomes de Castro, como 
dote J bispado, julgou sulTiciente por sentenga o 
ditue^? bestas situados, para que com o ren- 
ro (jgg ^ ®ua producgao (salvo sempre o casco ou nume- 

sario se fizesse a despeza da fabrica e do neces- 
da sobredita capella. d- &• 

oaram-s3 poj. escriptura publica em 23 de julbo de 

tendo por territorio o que demora entre o igarape Arary 
na margem direita do Mearim ate entestar com os Jimites 
da freguezia de Santa Maria de Anajatuba, na margem es- 
querda do Mearim todo o territorio comprebendido entre 
uma linha direita tirada do dito igarape Arary ate entestar 
com OS limites da freguezia de S. Francisco Xavier de Mon- 
Qao, de N. S. da Conceigao de Vianna, e de S. Jose de Pe- 
nalva. 

0 padre \3o "t^^^ncisco *B<^dbo, ja fallecido, foi o pri- 
meiro parocho encommendado e depois collado. 

Distante da povoagao meia legua esta o Laao da Morte. 
que e mui piscoso, tendo no verao meia legua de circum- 
ferencia, e no inverno quatro leguas por ser rodeado de 
campos baixos, que se innundam com as chuvas. 

Communica-se este lago com o igarape Nema, que pas- 
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sa dentro da povoacao, e sobre o qual existe uma ponte de| 
pau, muito arruiaada e com muitas taboas soltas. 

Para que o lago se nao esgote, tapa-so no verao o igara- 

pe, quo desagua no rio Mearim. 
No inverno tambem se communica este lago com o igara- 

pe Arary, que nasce em campos baFxos ao lado d'elle. 
Em distancia de duas leguas encontra-se o Lagutnho 

mais pequeno do que o antecedenle, bem piscoso e constan- 
te, pois nunca se esgota. 

Arredado quatro leguas acha-se o Assutimja, maior que 

0 Laguinho e igual ao da 3Iorte: da muito peixe, porem 
cercado de atolelros so e aproveitado, quando o verao se 
apresenta com muito rigor. 

E um dos pontos do interior da provincia do Marannao, 
que possue em seu solo o germen de um grandioso futu- 
ro; uberrimas terras que com prodigalidade recompensam 
0 agricultor que as rega com o seu suor; pingues campinas 
que°se prestam a uma larga criagao de gado vaccum, ca- 
vallar, e mesmo lanigero; extensas e ainda intactas mattas 
que proporcionam preciosas madeiras para marcenaria e 
construcgoes navaes; e lagos notavelmente piscosos que far- 

tam as mesas do rico e do pobre: tal e o florescente esta- 
do do municipio do Arary, dotado pela providencia de um 
benigno dima. 

A sua popula^ao livre, superior a 3:500 almas, dedi- 
ca-se com assiduidade ao cultivo das terras,-e a criacao de 
gado, e tanto proveito tira do seu honroso traballio, que 
tem sempre meios de satisfazer as suas necessidadcb, de 
sua familia, quasi sempre numerosa, e ainda reserva algu- 
ma cousa para soccorrer-se na velhice, a quo tem quasi cer- 
teza de chegar. Nao consta existir ahi uma so pessoa que, 
tendo for^as para traballiar, viva da caridade publica! 

A sua populaQao escrava e limitadissima: cremos que nao 
attingira ao numero de duzentos. 

0 Arary e um dos lugares mais salubres da provincia, e 
onde se vivo maior numero de annos. Os estrangeiros, prin- 
cipalmente os portuguezes, chegam a uma longevidade ex- 
traordinaria, e para prova disto basta citarem-se os seguin- 
tes factos mais recentes: Jose do Sousa de Farias, contava 
mais de 1^0 annos de idade, quando falleceo, e o tenente 
Lourenfo da Cruz Bogea, mais do 100! 

Existem ainda, talvez, mais de 12 boniens que contam 
80 e mais annos, e tao fortes e robustos que ainda nao pen- 
sam na viagem para o outro mundo! Quanto aos naturaes 
seria fasiidioso enumerar os que teem morrido, e os que 
ainda vivem com aquellas idades. 

E tao benigno o clima deste lugar, que tem sido preser- 
vado de todas as epidemias, que nestes ultimos vinte an- 
nos tem assolado a capital e muitos lugares do interior. 

0 seu commercio 0 navegacao, lavoura e nascente indus- 
tria, estao em via de progresso, e para prova ahi se acliam 
estabelecidas umas'dezoito cjisas de negocio, que imporiam 
annualmente da capital mais de cem contos de reis do ge- 

neros seccos e molbados, afura o que os particulares man 

dam vir por conta propria, que cbega, pouco mais ou me- 
nos a igual quantia. A moralidade e ponlualidade destes ne- 
gocianteses tao comprovadas pelo facto de nao ter ainda fal- 

lido uma so casa, que affcctasse os interesses da capital. 
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No transporte de getieros d'ahi para a capital e vice-ver- 
sa empregam-se nove embarcaQoes de lotacoes diversas, que 
fazem regularmente duas viagens redondas por mez, aufe- 
rindo de fretes—dezeseis a dezoito contos de reis anu- 
aes. 

A.exportacao dos generos de lavoura e industria, que 

constam de arroz, milbo, fructas, carne secca, e taboado, 
sobe a mais de duzentos contos de reis. Mais de vinte mil 
arrobas de assucar e fabricado nos engenbos dos Srs. te- 
nentes-coroneis Jose Antonio de Oliveira, e Jose Antonio 

Fernandes, e alferes Antonio Felippe Pimenta Bastos, sen- 
do 0 do primeiro movido a vapor e um dos mettores es- 
tabelecimentos da provincia, e o assucar do segundo nota- 

■el por sua excellente qualidade. 
A criacao do gado vaccum, o fabrico da carne secca, e 

serrarias de madeiras constituem a sua pequena, porem 
lucrativa industria: nao ha na capital um so individuo que 
nao prefira a carne secca, ahi preparada, a qualquer outra 

de outro ponto da provincia, assim como nao ha artista 
marcineiro que ja nao tenha preparado mobilias completas 

com ocedro d'ahi como o melhor; tem-se vendido ate por 
cincoenta mil reis a duzia de taboas dessa madeira, o quo 
prova a sua boa qualidade. 

Por duas vezes ahi fomos, e la colhemos estas inforraa- 

goes: lembramo-nos sempre e com saudad,es do genio hos- 
pitaleiro, franco e agradavel dos sous habitantes. 

'—Pequena povoaQao situada na margem di 

reita do rio Mearim, 11 leguas ao sul da capital. 
Sao indios os seus habitantes e cultivam arroz e algodao. 
A-rary.—Igarape, que se communica com o NemO' 

no inverno. 
rVrar'y-ass'u.-—Igarape pouco distante e acini' 

do Arary-mirim. 
Igarape acima da foz do Gra- 

iahu. , 
A-x^assagy.—Assim denomina-se a costa de 

que parte de lesto do pbarol do Sao Marcos, porem era di ' 
ferentes lugares tem outros nomes, como sejam Joroci< 
Matlo-grosso, Boca da alagoa, Francisco Dias, lhiroU< 
Jacjuarma, Ponta-grossa, Boca do rio, Barra do ArciS' 

sagtj etc. etc. 
N'ella encontram-se diversos lugares de desembarqu ' 

como sejam o Taussii, Boca do Una, Barra, do Pucan > 
Barra do Curral etc. etc. 

No tempo do dominio hollandez houve um engenho 
assucar por ahi algures. 

0 sargento-mor Diogo de Campos Moreno deu-lho o 
rne de Arasc^ihug, . 

0 capitao Simao Estacio da Silveira na sua Piclacuo M 
tnariu das coisas do MaranUao, publicada em 1G24, di2 
aqui havido uma aldeia sob as ordens do capitao Branco-^ 

brassy.—Pequena situac-ao na margem direitii 

Mearim, 11 leguas ao S. da capital. Sao indios os seu» 
bitantes o cultivam arroz o algodao. _ 

Arayosos.-—(FregueziadeN. S. daConceicao ^ 

—Esta situada, perto da margem esquerda do rio 
hyba, em 3" 10' do lat. merid. o 44° 0' de long. occ.> 
leguas acima da sua barra, na povoagiio do Engeila^i'^- 

liJ 
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Procede esta povoacao de uma aldeia de^indios Arayo- 
ses. 0 governador >Mquim de %llo e>^voas, dando conta 
a Sua Magestade da mita que fez a dita povoagao ern 1167, 
ernittio o seguinte juizo: 

« 0 lugar de N. S. da Concei^ao dos indios ^ayos esta 
inuito bem situado, poretn no verao e muito falto d'agoa. 
As terras nao sao as melhores, mas produzem bem o algo- 
dao, e vendo que neste lugar nao liavia tambem commV 
cio algum, e que os pannos d'aquelle genero turn no sertao 
a melhor sahida dispuz alii uma fabrica do pannos, trazendo 
Pjira esta cldade alguns rapagoes para aprenderem a tecel- 
loes, e pondo-Ihe novo director ihe recommendei a planta- 
Cao do algodao c factura de teares, segurando-llie que logo 
que estivessem feitos e houvessem o algodao prompto, iriam 
OS rapazes, que ja hao de levar muita luz d'aquelle officio, 
e urn mestre para entrarem a trabalhar na dita fabrica, que 

estou certo servira de grande utilidade aquelle sertao.» 
Ahi foi^feita pelos particulares uma pequena capella com 

a invoca^ao de N. S. da ConceiQao d'Arayoses. 
0 fervor catbolico, que entao dominava, levou os indios 

chefes de aldeias, Joao de Deus Magu e Silvestre da Silva, 
a doarem a N. Senliora as terras, que tinbam em Santa 
losa e no Para-mirim para nellas se situarem fazendas, on- 

osse criado o gado vaccum que ja possuia por esmola, 
^ outfos animaes, que para o futuro Ihe fossem doados. 

Desappareceu este patrimonio pela seguinte maneira. 
Mandou o governo da provincia, em 9 do setembro e 18 

novemijro do I84i, inventariar os bens d'esta capella a 
de serem incorporados-aos proprios nacionaes, visto es- 

''em nos termos do alvara de 14 de Janeiro de 1807. 
0 juiz municipal da Tutoya requcreu o cidadao Clarindo 

^eixeira de Carvalho vista para embargo de terceiro senhor 

Possuidor prejudicado, sendo suspenso todo e qualquer 

/°cedimehto sobre a arrematagao dos mesmos bens ate 
®C'sao dos embargos. 

Fundavani-se os embargos em serem os bens, ora exis- 
dqados a N. S. da Conceigao de Arayoses para seu 

w pelos fallecidos mestre de campo Joao de Deus 
e sua mulher D. Marianna Fernandes Chaves, e Sil- 

da Silva e sua esposa Domingas da Conceifao. 

ras de gado vaccum e cavallar, e ter- 
p, ^0 Para-mirim e Santa Rosa, como se mostrava pela 

^ Janeiro de 1730. 

cen 1 doafao foi condicional para os des- 
d'aquelles doadorcs poderem tambem criar seus 

®sbuii ® cavallar, sem que de forma alguma fossem 
(less niesmo qualquer authoridade judicial po- 

coH/rt sob a clausula de ficar sem vigor a 

Princi*^- 6sta instituigao nulla desde o seu 
S'das formalidades exi- 
l7Qg i lu c seguintes da lei de 9 do setembro de 

cojuo' 1^°^" insinuada e nem poder vigorar 

Em por falta de formalidades legaes. 
ges fQ Janeiro de 1844 pelo Juiz .Alanoel Rabello Bor- 
0 cidajt'^ julgados por sentenoa bisnetos do referido Magu 

Maria ^^'arindo Teixeira de Carvalho e sua esposa D. 

Etu Chaves. 
de Junho de 18iG na Tutoya por este mesmo 

■Dice. 
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Juiz foramjulgados os ditos embargos como provados, e de 

nenhmn effeito a instituicao e doacao, a porque a mesma 
capella nao foi erecta com a necessaria confirmacao do go- 
verno, como era mister, para se poderem taes bens cha- 

mar propriamente encapellados na conformidade do | 15 e 
seguinjes da lei de 9 de setembro de 17G9 e 23 de maio 
de 1775 e por tanto Jamais poderia ser considerada vaga, e 
como tal incorporada aos bens nacionaes. » 

Contra esta decisao encontramos a seguinte exposifao, 
que em sua inlegra publicamos, para que digam os enten- 
didos, se Nossa Senhora da Conceicao foi ou nao expollia- 
da dos seus bens, sempre mal administrados, e nao poucas 
vezes roubados. 

Parece que, antes do alvard de 9 de setembro de 17G9, 
nao havia disposiQao legislativa que prohibisse a crea?.ao de 

capellas; alias,- d'este mesmo modo e do alvara se infere, 
que era, se nao permittida, tolerada a creafao de ermidas 
ou capellas para missas particulares, para o encargo das qua- 
es oneravam-se alguns predios com que eram dotadas para 
a conservagao e decencia dos seus ornatos, aos quaes se cha- 
mava impropriamente bens de capella. 

« Por semelhante razao, o citado alvara no § 18 tratando 
das capellas irregularmente instituidas de preterito, determi- 
nou, que as que estivessem vacantes, ou devolutas por te- 
rem cahido em commisso, ou por se ter extinguido com os 
ultimos administrador6s a descendencia do instituidor, que 
ficassem isentas de todo o encargo a que tinham sido one- 
radas. 

« Considerando-se o patrimonio de N. S. da Conceigao de 
Arayoses comprehendido em alguma das especies acima,. 
isto e, ou como capella, ou como dote; ainda assim, niio 
pode elle passar, pelo que me parece, aos descondentes do 
instituidor ou doante : o patrimonio, ou dote, foi feito aN. 
Senhora, e esta e eterna, nunca se extingue; e esses bens tem 
sempi 0 sido administiados poi pessoa nao prohibida como 
sao as corporacoes de mao morta. Se foi irregular a dota- 
Cao d'esse patrimonio, ou instituicao de capella, ella ficou, 
nao obstante, sanccionada pelo que se dispoz no citado alva- 
ra de 17(39 i 18, lei subsequentemente promulgada ao acto 
da doajao que teve lugar em Janeiro de 1750; e por con- 
seguinte e obvio que no tempo em que se fez a doacao nao 
podia ser ella regulada pelas disposigoes de uma lei que so 
existio 19 annos depois. Ao tempo da doacao, qualquer 
pessoa que podesse disp6r de seus bens, podia instituir 
capellas em certa quantia de dinheiro, para que pelos ren- 
dimentos delle se cumprisse annualmente algumas obras pi- 
as: 0 citado alvara de 1709 foi que veio restringir esta li- 
berdade, exigindo para a instituigad de capellas licenga re- 
gia, prescrevendo as regras e solemnidades, porque so po- 
diam d'alli em diante serem instituidas essas capellas. 

« Em Arayoses, existia uma missao ou aldei^e indios do 
mesmo nome. 0 traslado de traslado extrahido de uma cer- 
tidao nao conferida, que da noticia da escriptura de doacao 
que flzeram os doadores Magii e Silvestre, das terras do 
Para-mirim e de Santa Rosa a N. Senhora, cujo traslado con- 
stitue 0 primoiro documento dos embargos, mostra que os 
doadores foram quem a expensas suas edificaram naquella 
missao uma capella particular para nella se dizer missa, e 

1 
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corao e natural doaratn-lho aquelle patrimonio afim cle que 
tivesse com que occorrer ao preciso para a conservacao e 
decencia dos ornatos da mesma capella, visto que tendo N. 
Senhora algum gado vaccum e cavallar proveniente de of- 
ferendas dos fieis, nao tinha terras proprias onde criasse e 
conservasse esse gado. Esta doa^ao de terras, feita como 
ficadito em '1"50, nao podia, e nem era possivel ser re- 
gulada pelas disposiQoes de uma lei que ainda nao existift^ 

« Por este modo ficaram pertencendo a Nossa SenhorJ a- 
quellas terras, nas quaes se estabeleceu com o gado que 
tinlia lima fazenda, que augmentando progressivamente die 
gou a ser, uma boa fazenda de gado daquella ribeira. Se 
esta doacao nao foi insinunda como allegaram nos embargos; 
quem e que podia dizer e asseverar que o nao foi e ate 
mesmo sanccionada com approvacao regia, e a cape'lla insti- 
tuida com o consenso prelaticio como permitte a ord. liv. 
1° tit. G2 I 39 e seguintes? Provaram os embargantes es- 
sa falta? 0 traslado que e trasladado em 1830 de outro 
traslado extrahido em 1808 de uma certidlio tirada do liv. 

de nolas em 1799 (4*9 annos depois da doagiao), nao pode 
provar que a doafao nao foi insinuada, e nem a capella ap- 
provada com licenfa regia ou do prelado, por quanto um 
tal processo devia soguir no traslado autbentico da escrip- 
tura de doagao, e por conseguinte nao podia constar esse 
processo do livro de notas em que foi lavrada semelhante 
escriptura do doa^ao. E bem sabido, que traslado de tras- 
lado nao tem nenbuma autboridade juridica por si so, e 
que as publicas formas para terem valor juridico, e indis- 
pensavel, que sejam ou extrabidas com audiencias das par- 
tes interessadas, ou autlienticadas com a conferencia c con- 
certo de mais um tabelliao alem d'aquelle que os reduz a 
forma publica. Alem do exposto, segue-se: que a autbori- 
dade dos juizes ou provedores (entre elles o Dr. juiz de 
fora Luiz de Oliveira Figueiredo o Almeida), que teem exa- 
minado e tornado contas d'aquelle patrimonio, e sempre o 
julgaram de Nossa Senhora, e muito attendivel, e nao 6 crl- 
vel que juizes esclarecidos e juris-consultos, como por ex. 
0 indicado, deixassem de entrar no exame da certidao ou 
doaQao desse patrimonio ; e todos elles sucessivamente con- 
sideraram por seu turno aquelle patrimonio de legitima pro- 
priedade de Nossa Senhora. Esta circumstancia, e a posse 
immemorial dao um direito inauferivsl a Nossa Senhora 
sobro a propriedade do difo patrimonio. Os embargantes 
nao provaram a nullidado da doacao por nenhum modo, 
nem que havia cahido em commisso, e manos que fossem 
elles descendentes dos doadores; mas admittindo-se como 
prova a simples allega^uo, ainda assim, so o eram do doa- 
dor Magu, e nao de Silvestre, e entao como liquidaram 
elles a porcao de terras que foi por este e por aquelle doa- 
da? Outro sim; seria o gado tambem doado pelos mesmos 
doadores ?0Consta isso do tal traslado ? 

« Como entao e que se apossaram de todos os bens d'a- 
quelle-patrimonio, repartindo-os entre si? Seria por effeito 

da sentenga? Foiella dada a oxecuQao? Appellou o juiz ex- 
oflicio como Ihe cumpria, nos autos, dessa sentenga? Res- 
ponda 0 juiz e esbulhadores dos bens de Nossa Senhora. 
Entendo pois que a sentenga, que e dada contra direito, e 

nulla, e nunca passa em julgado. » 
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Infelizmente Nossa Senhora ja nao possue esses bens, e 
nao poderam ser revindicados ? 

Existe hoje uma igreja, que serve de matriz, edificada 
pelos fieis, e sem dispendio dos cofres publicos. 

Os limites desta freguezia principiam da fazenda Sao Pe- 
dro inclusive, margem esquerda do rio Parnabyba, seguin. 
do em linha recta ao lugar Capim, deste ao de Sao Romao, 
margem direita do rio Magii, atravessando este para o lu- 
gar Riachao, margem esquerda do mesmo Magii, e por ella 
abaixo ate o lugar passagem do Magu, seguindo d'ahi em 
Vmlia recta a sahir no mar no lugar denominado barra, do 
iCarrapato, comprehendendo as ilhas, que ficam em frente 
(la dita barra, ate a das Canarias do rio Parnahjba, e poT 
este acima, abrangendo todas as ilhas adjacentes ate a men- 
cionada fazenda S. Pedro. 

A freguezia tera dez leguas de norte a sul, e vinte de 
lesto a oeste; 6 bastante extensa e pouco habitada. 

Eo segundo districto, do lermo da Tulojja, quo perten- 
ce a comarca do Rrejo. 

Nao e para admirar que, sendo estes terrenos banhados 
pelos rios .Magii, Para-mirim e Tutoya, e semeiados de 
ilhas de que as principaes sao Mariquitas, Sao Paulo, Ba- 
tatas, Pocoes, Santa Cruz, Caju, Coroata de dentro, Ca- 
narias, Sao Bernardo, Manguinhas, Egoas, Sohradinho e 
Carrapito, e tendo ainda muitas lagoas das quaes a prin- 
cipal e a de Joao Pires, n'elles predominem as febres inter- 
mitenles, oriundas d'esses pantanos, expostos a acgao do 

ar e do sol, quando os rios no verao procuram os leitos, 
que deixaram no iriverno. , 

Ha no sitio Carnaubeiras uma pequena capella, edifica- 
da pelo capitao Filippe Jose das Neves, e por elle dedicada ! 
ao cuUo de S. Jose. ■ ■ | 

Na ilha do Cajti existe sal marinbo. ^ i 
Finalmente nesta freguezia tem sua parada a 5.® c 6. , 

companhia do batalhlio n. 3i da guarda nacional do muni- ; 
cipio da Tutoya. i 

Tem duas cadeiras de primeiras letras, uma para o sexo 
mas'culino, e outra para o feminino, creadas pela lei pro- ; 
vincial n. 378 de 30 de junho de 1835. • 

Generos da localidade.—Nao se dedicam muito os habi- - 
tantes d'esta freguezia a lavoura, com quanto gozem da fe* 
icidade de possuirem terras muito proprias, sendo as mar* \ 
gens dos rios inundadas pelo fluxo e rcfluxo do mar, oU 
)elas encbentes do Parnabyba, que alcangam espago sup0' 
rior a duas leguas. 

Plantam arroz, cana, fumo, melancias, ananazes, m3H5e5>. 
pacovas ou bananas, o mandioca. Este ultimo gencro den' 
tro de seis mezes esta maduro e em estado de ser eiiipr®' 
gado no fabrico da farinha, porem so cm quantidade suff'' 
ciente para o cqnsummo da localidade. 

0 pouco a{i(br a a^ricultura, fonte inexgotavel de riqiJ®' 
za, e devido a grande , quantidade de caga, e de peixe 
mar, dos rios e lagoas, e a facilidade que ha de ser adqi^'' 
rida, pelo que e o sustento excluslvo da pobresa. 

E notavel, como ja-dissemos, entre todas as lagoas a " - 
Joao Pires, que em suasquatrp leguas de extensao conts 

abundancia de peixes de varias qualidades. 
E voz geral, que nas margens e ilhas d'este lago 
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dam despropositadaraente todos os animaes, desde o boi 
ate a galinha. 

Pode dizer-se, que nesta freguezia predomina sobre todos 
OS outros generos de induslria a criagao do gado vaccum 
e cavallar. 

Consistem os generos d'exportaQao no gado vaccum e ca- 
vallar, couros salgados e curtldos, cocos da praia (diplothe- 
mium lillorale. L) e tatajuba amarella para lintas 

Esistem algumas engenhocas d*e aguardente, Q^poucos es- 
tabelecimentos de negocio, de aries e officios. 

Estatistica.—Galcula-se em 2,300 pessoas a sua popula- 
Qao, sendo 1,200 do sexo masculino e 1,300 do feminino, 
2,250 livres e 230 escravas. 

—Pequeno lugar distante duas leguas da vil- 
la do Munim, tristemente cclebre pelo sanguinolento corn- 
bate, que em 8 de dezembro de 1839 ahi liouve entre as 
forcas legaes a descoberlo, e os rebeldes (halaios) abriga- 
dos em trincbeiras de tres pes de allura, coiistruidas de 
paus e folbas, torneadas interionnente por nm fosso com 
fundo bastante para cobrir um liomem agacbadp, e donde 
occultos fizeram vivissimo fogo, que tao prejudicial foi ao 
exercito. (Vide cap. 11 da Revol. do Maranbao pelo dr. D. 
J. G. de Magalhaes.) 

Ahi fez prodigios de valor o inlrepido major Feliciano 
Antonio Falcao, dislinctissimo maranhense, que nasceu no 
quartel do campo d'Ourique em 31 de maio de 1810, e fal- 
leceu, ja brigadeiro, ^o Recife em 19 de jullio.de 1833, e 
0 tenente\ritonio de^ampaio, valente c destemido official 
do exercito,-que falleceu brigadeiro na campanba do Para- 
guay. 

A.i'*mad.a inilagfosa,—E assim cbamada a 
com que sahio de Pernambuco Diogo de Campos Moreno 
para conquistar o Maranbao a 23 de agosto de IGl i, sab- 
i>ado as 7 boras da manba, devendo para este fim juntar- 
se no Rio-grande com Jeronimo d'Albuquerque, capitao da 
uita conquista. 

Diogo de Campos era capitao e sargento-mor do Estado 
<^0 Rrasil. 

Acompanbou a Albuquerque gozando das bonras e vanta 
Sens do sou posto, como tambem de seu adjunto e colla 

como disse o governador Caspar de Sousa na paten- 
que Ibe passou em Olinda aos 30 do julbo de 1014. 

armazeni no ilhote P^ranbenbj^que "flea no rio Bacanga em 
distancla recta de meia legua acima d'esta cidade. » 

Nao nos consta que se realizasse esta proposta. 
, Comtudo pela carta regia de 14 de setembro de 1799 

mandou o governo construir aoui oujrn armnznm a imita- 
Gaoj3o que se estava ediflcando no^ra,^ 

Foi incorporado a fazenda provincial pelo art. 41 da lei 
.oral n. 314 de 28 de outubro de 

^■Actuali^te acba-se a margem esquerda do igarape do 
rio, tias Micas, coniprebendendo um ten-eno de 30 bra^as 
em quadro, sendo avaliado em 41:331^840 reis no dia 24 
de janeiro de 1839 perante o juiz do civel da capital. 

Pela referida carta regia'foi auctborisada a sua construc- 
Cao, entao orc.ada em 8:000;$i000 reis. 

Serve de deposito da polvora do governo e dos particu- 
lares. 

.—Entre os nomes de diversos lugares, em 
que os jiortuguezes combateram ou acamparam durante a 
guerra contra os l^ollandezes, conservam-se ainda boje os 
do ^utim, ^rassagij, ou 4'>^acagij, J^haimas ou Inhau- 
mas. 

Perdeu-se porem o de ]tlornapy ou J^oruapy, dado a 
uma posicao, que ficava fronteira ao vio'itapecurii, e onde 
|ntonio feixeira se tjeleve por muito tempo. 

Sera este o local a que talvez por isso se ficou cbamando 
Arraial? 

^r"jraial do Pp.ixcipe Regente.—Foi fundado em vir- 
tude de ordem de D. Francisco de Mello Manoel da Cama- 
ra, em 24 de junbo de 1807 pelo tenentc do regimento de 
linha do Maranbao Francisco_de Paula Ribeiro com 30 solda- • 
dos do dito regimento, cujo numero depois se augmentou 
commaislO. I 

Em 180:)—acbava-sc babitado por 213 possoas, tendo ' 
ruas e casas, quartel e capella. 

Com a creacao destc ArraiaL o julqado de Pastos-bons. 
alias situado no interior dos sertoes da capitania, obteve um 
norto navegavel, resultando poderem os babitantes i^or- 

03 sous generos por um caminbo de^ tar e~exporlar os sous generos por um caminbo de(^8<le- 
gu^, quando d'antes o faziam por outro de(;^e meia ate 
Mdeias-jinttas. 

AcbavaiiL-sa. por essas visinliaucas muitas fazendas de ga- 
dO;deilruidas pelo gentto Tymhira do matto, tao feroz que 

■^r-xnazem. da polvor^a.—A unica notjcjdf'ffom as crianca? jRspois da creafao do^rraial 
encontramos sobre sua fundagao acba-se aj3e;:|artf'buril 

'^unia pedra marmore no refeitorio da ca^a-ijbs E(!ucaildos' 

Artifices, que diz assim: « Esta ojig^OTBdqu fazer €bris- 
^o^'ao da ^staX'eire, senbor de govin-nador e ca- 

Pitao-gcner^ d'este Estado e se affibou ein 3 do ajyjlile 

B-Xo ^go de^usa em officii '1^ rtiafo de 1799, di- 
^'S'do ao ministro D.'^drigo de**S(^s^l OoUtinbo, disse que 

niuito mal construido o armaze^da polvora, e por isso 
^^^vam ha muitos annos por terra quatro casas, existindo 
^Penas um pardieiro velho, omlft w guardava a polvora,-e 

iwi ^"^smo ameacando ruina 
'I'An . disso, abundando n«xiz3o.s espendidas pelo seu 

t, -^^^^sor em officio de 27 d^ ouHibro dfl( 1793 pedio «que 
® ''osso permittida a delibewSo dc raandar, erigir outro 

i 
? ■ 

''C=l5ii3-I«efam-se a^^^gneminadas S. Felix, Bom 

S. Joab, Serm^^aravillia, Dois irmao3. Sanf Ar, 

-sucess^ 

Rnd, Ca- 
o(i da wra, Sitio domeio. Gamekira, Picos, 

'Sanf^i^na de baixo, Taholeirao e Areia. 
Crearam-se outras chamadas Corrente, Sanlo Antonio— 

Mimoso—Suo Domincjos, Limpeza—Yeredas e Pre^io..— 
Desenfestados do gentio estes lugares, sujeitaram-se ao 

poder real as fazendas comprehendidas en» 30 leguas do 
rio jiSpecurii acima desde S. Zacbams ate a fazenda de,S2o. 

Fenx, muito alem do ArraiaU e as que cxistiam mais 18 
. legu^ ao centro, ate entao occupadas exclusivamente pelos 
^mbiras do matto. 

Muito antes de 1704 abriu-se uma estrada de^xias para 

essas alturas, porem ficou inutilisada pelas perseguifoes dos 
gentios. 
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Perto do "A^raial, 2 leguas, o cabo Simao Ferreira de 
oes achou despovoada uma aldeia com 500 casas pouco 
lais ou menos. 
Nos primeiros tempos desto.arraial morreram Wxados 

nitos soldados e-paisanos. \ 
Tornando-s6 por estes indies intransitavcis os caminhos 

; communicaQao do Maranhao para u Para e Goyaz, sahi- 
m varias expedicoes contra elles, ate mesmo das visinhan- 
s do rio Tocantins. 
Destas expedicoes resultou muita mortandade, e o apre- 
jnamento de 84 indios vivos. 
Nao tendo a fazenda real despendido um so vintem com 
referidas expedlQoes, principiou logo depois a perceber 

ntajosos interesses com a venda de polvora e sal, com o 
gmento do disiuio nas fazendas de gado, restauradas e 
vas, e com as lavoiiras de arroz e algodao estabelecidas 
barra do rio Correnie, e na paragem denominada Cas- 

rihas. 
Nao entra em linha de conta muitas datas de sesmarias 
icedidas pelo governador e capitlio-general, e nem as van- 
:ens inberentes a expulsao dos gentios. 

^n-^astaclor*.—Igarape que separa a ilha da Des- 
tea, de uma oulra menor que llie fica ao N. nas aguas do 
Torto, d'onde deriva este igarape. 

A.rr'oz.—(Orysa saliva. L.) 
0 arroz cultivado n'esta provincia desde eras mui remo- 
era o arroz da terra, vermelho, o geralmcnte conheci- 
pelo nome de—arroz de Veneza. 

Com 0 correr dos ^annos aiguns lavradores, ja por seus 
)prios recursos, e ja por instancias e insinua^oes do go- 
'no, procuraram substituir esta cultura pela do arroz 
inco, vulgarmente chamado—arros da Carolina. 
^0 anno de 1758 foi creada em Portugal a Companhia 

commercio do Gram Para e Maranhao. 
Para organisal-a, montal-a, q creal-a n'esta provincia foi 
fllbido, felizmente, o capitao iose Vieira da^ilva 
Oesejando ser util a provincia,'e.aproveitando-se da sua 

ARR 

iicao de administrador da companhia, pedio e obtev. 
Lisboa, no fim de nm, uma porcao do dito arroz bran- 
q^ue no anno por aiguns lavra- 

^0 primeiro anno do sua plantacao cxportou-se lo'^o 

i/^irrobas para Lisboa. - - 

IvT.T'T. ^indaa^Sricfuydo in- \el e de.vellado admmistrador, a referida companhia 
do commerao cnvic^ a sua custa, para esla provincia 

snente-coroneNose dXrvalho com todos os uten^ilio's 
piios para a construc?ao de uma fabrica de soque de 
0-, a qual foi montada junto as margens do rio Anil. 

^mquanto se assentava a fahrica de soque, e se esnal'ha 
. as sementes do arroz pelo interior da provindaf cot 
indo-se os^vradores Qara esta nova cultura, deeorre- 
>tuatro annos, que nao d'eixaram luz para poderanre- 

-se 0 que nesse tempo se deu a tal respeito. 

in^mente em 24 de dezembro de 1770 escreveu o mi- 
Martinho de'Kello e G^tro ao governador^Joaquim 

lello e Povoas o seguinte; 

Quanto ao arroz nao deixou de fazer aqui grande ad- 

miracao, que havendo este anno grande collieita, que ^ou- 
renco feelfort e os lavradores das suas terras colberam 
10,500 alqueires, ficasse nao so.esta grande quantidade, 
mas as colheitas dos outros lavradores empatadas, sem que 

OS v^dministradores da companhia ibe desse extracQao nem 
em todo, como deviam, nem em parte. 

Para obviar semelbantes inconvenientes, mandam os 
deputados da junla da comnanhia ordem para se'comprar 
primeiramente a ilouren^D Bjelfort todo o arroz, que tiver,' 
e poder descascar, e que der ensacado, ate o pre^o do 2^000 
reis ao quintal. » 

0 arroz cm casca se vcndia entao a jjIGOO o quintal, e 
recommendou-se para que se tivesse muito cuidado no des- 
cascaitiento do arroz de sorte, que ficasse a semente intei- 
ra. « no que bavia grande negligencia como a experiencia 
tem mostrado. » 

No anno seguinte baviam Ires \oinbos ouffibricas de 
soque, pertencentes a companhia, e que custaram para mais 

de^^ contos de reis; o trabalbava-se ainda no assentamento 
de mais 

Lourenco Belfcrt possuia aiguns d'esses moinbos que 
com facihdade tiravam a primeira casca do arroz, que pelo 
facto de nao ficar bem preparado era ainda levado ao pi- 
lao, onde se quebrava todo. 

Scndo rauilo o arroz para descascar, "Sloaquim dcllilello 
ordenou aos administradores da companhia, quo mandas- 
sem fazer moinbos de pau a imitagao dos de fijourenco $el- 
fort. 

0 arroz custava 500 reis a arroba ensaccado, e 400 reis 
0 alqueire em casca « com o que andava o povo muito sa- 
tisfeito » na frase do governador. . 

N'esse mesmo anno bouve uma terrivel praga de ratos, 
que fez muita destruigao nos.arrozaes do interior. 

No navio S. Joao, quo 'd'este porto sabio em 22 de ja- 
neiro de 1772, foram 3,123 arrobas de arroz, ficando para 
cima do 10 mil alqueires nos armazens da companhia, ;V 
espera da conclusao dos moinbos para serem descascados. 

N'esse anno se fizeram extejisos ro^ados, e disse^quim 
de^eilo, quetinba esperangas de'mandar grande por^ao de 
arroz de agosto em diante. 

Estavam os armazens da companhia nesse tempo cbeios 
de geiieros do paiz. 

Continuou o arroz a ser cultivado com aclividade e gos- 
to. 

0 navio S. Luiz, que d'aqui sabio cm \ de agosto de 
1772, levou 1,462 arrobas. N'esta occasifio disse para a 

corte 3^aquim de ^i(jlIo, que nada podia informar sobre os 
moinhos de mares, pois que ainda nao se vio p seu elTeito, 
«julgando porem necessaria a vinda para aqui de pessoa? 
com intelligencia para ensinar a descascar o arroz com a me- 
tbor perfeicao. » 

Ate junbo deste mesmo anno declarou o mesmo gover- 
na or ja ter mandado 13,344 arrobas, ficando ainda muito 
em casca. 

Em 13 de agosto de 1772 o navio. 5<7o yo«o 
levou 1,887 arrobas. 

de. 1772 pelos navios N. S.. da OH- 
" fa e A. 5. da Conceicao foram 22,80i arrobas. Neste 
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0 total da wlheita de 1772 foi 64,959 arrobas. 
Em 9 de Janeiro de 1773 foram 1:099 arrobas, em 23 

1 mQCnr»/\ tv*rvr» I-x ^ . ri -r . •. Ul I UUdbj CIll •■iO 
do mesmo mez pelos navios S. Mo e S. Luiz foram 41 419 
arrobas. ' " 

Ate 11 de outubro 43,480 arrobas pelo navio Madre de 
Ueus, e em 31 do mesmo mez foram mais 1,507 arrobas 
pela curveta S. Francisco Xavier. 

Em 15 de novembro a curveta Santa Anna levoii 3 167 
arrobas (foi o 14» navio que do Maranbao sabio n'esse' an- 
no). Sabio mais a curveta N. S. do Romrio levando meio 

porao carregado de arroz, e mais outro navio em 29 de 
dezembro com 5 mil o tantas arrobas. Ao todo foram 15 
navios n'esse anno. 

No anno de 1774 o movimento d'este "enero foi o sp- 
gumte : 

Em 12 de marco pelo navio S«o I.niz rei de Franca 

arrobas. 
Ern 20 de abril pela curveta N. S. da Olkeira -ims 

aiTobas. 

baf 8 .de junbo saliiram 3 navios, levando 2,584 arro- 

Em 9 de junbo exportaram-se pelo navio 5. Paulo 541 
3i"robas. 

. ff"? setembro a galera 55. Sacramento levou 
arrobas (meio porao) e a curveta S. Pedro 3,061 

arrobas. 

Em lodo 0 anno 102,9',i arrolias-c para pagamento so 
«0 (la Melnopole 40:009 cruzatlos, pelo que miiito se 

jnaxon Joaqnim ijo Jlello cm ollicio de 2 do raarco de 
dizendo, (jue assim scriam infrudireras as sras dili 

=encias para a plantacao deste genero. 
Em 1775 sabiram daqui doze navios, e levaram para mais 

^ ceni mil cruzados de arroz. e stivcra ido muito mais, se 
navios da praca niio viessem com o ajuste de levar'so 

,'0 poriio' de arroz ». 

Em 9 do dezembro de 1770 dizia para a corte o gover- 
or Joaquim de Mello, que o total da exportaeao d'esse 

andava perto de 400 mil cruzados, e muito mais seria 
^ ouvessem mais navios, porque ficaram muitos effeitos 

armazens da companbia. 
1^ esse tempo os filbos do mcstre do campo^urcnco 

rovi' seu pai a gloria da inti^ccao na 
plantaQao, cullivo e prepare do arroz. 

e 

- i 7 iXllXJL., 

can-r°"^° "ma contenda alimentada ontre elles e 
^nio freguezia do Itapecuru Luiz An- 

"ndo os direitos de sen pac. 
Or jullio Je 1798 publicada a sentenca a fa- 
iQtoj. "^ose Vieira que foi considerado principal pro- 

Nao ^ '^"'S^nciador d'csta cultura. 
Coin existir esta sentenca, passada em julgado, 

1) ] - ^ ° ^'oOr, lemos na provisao regia, com 
orr,;^ . 28 de Janeiro de 1800 proveu a Manoel 
!trg n ^ *^0 cargo de escrivao da camara, « que o 
ttlo [)«• a ter seu pae Francisco Xavier de Faria 

'cipio a cultura e lavoura do arroz da Carolina em 

—T.vucci uu oaiua uruz M Uamuta. 
E nao mereceria o capitao J^se J^ra, da parte dos la- 

'radores, que tem enriquec^o com este ramo de agricul- 
tura, uma demonstraQao d6 apreco? Nao admira este es- 
quecimento, pois que ainda nao a recebeu Martim Affonso 
0 introductor da cana de assucar no Brazil, e nem o chan- 
celler Joao Alberto de Gastello Branco, que em 1770 con- 
duzio para o Rio de Janeiro algumas plantas de cafe, origem 

da.riqueza d'aquella provincia. 
A cultura do arroz branco era um melboramento, era 

uma novidade, era um passo no caminbo do progresso. e 
por isso nao podia, como sempre acontece, ser facilmente 

adoptada. 
Cbegou a tal ponto a o'pposicao, que em 29 de novembro 

e //2 0 governador Joaquim de Mello e Povoas por um 
bando ao som do rufo de caixas determinou, que nenbum 
lavrador de qualquer qualidafle ou condic-ao podesse semeiar 
outro arroz, que nao fosse o da Carolina, sob pena de sof- 
irer, sendo livre, um anno de cadeia e de pagar cem mil 

reis, metade para as obras publicas e o resto para o de- 
nuncianle, sendo escravo dois annos de calceta e n'esse es- 
paco mterpolladas surras, e no caso de §.er indio so dois 
annos de calcefa! 

Foi este bando tambem publfcado em Guimaraes e Icatu, 
Alcantara, Mearim e Itapecuru-mirim. 
^ Para mais Iropeco, surgio a immensa despesa de conduc- 

Cao, tanto que enii^ de fe^reiro de 1799 os camaristas 

representaram a D. ^go de^usa, dizendo que os lavra- 
dores da capitania se Ibe tiiibanf queixado, que iam deixar 
tal cultura pelos exorbitantes fretes, exigidos pelos consig- 
natarios de navios para leval-o a Lisboa. 

Gomtudo isto 0 referido bando produzio muito bom ef- 
feito, porque foi a exportagao de 1780 ate 1819 sempre 
em proporeao crescente, cbegando as vezes a exceder o 

cumputo do 300,000 arrobas, ao passo que boje e quasi 
nulla. 

« Tito impoitante foi a introducpao do arroz, que, diz R. 
Soutbej^ ser elle e o algodao os unicos generos que entao 

se exportavam a principio, e acontecendo sabirem dez a 
quinze navios annualmente do nosso porto, ja em 1781 fo- 
ram 24, e em 1806 passaram de 30.» 

^Existem actualmente nesta capital quatro fabricas de des- 
cascar arroz, sendo tres movidas a vapor, e uma por agua. 

Grande seria a colbeita do arroz n'esta provincia, o qua! 
cbegaria para o seu consummo e ate para exportaQao, se 
0 privilegio de navcgafao a vapor pelos nossos principaes 
rios nao fizesse desapparecer as canftas, que entao os nave- 
gavam. 

Vio-se a companbia so, principiou e continuou a fazer o 
servigo imperfeito, incompleto e carissimo, e quasi que os 
seus vapores so transportam algodao, ficando nas fazendas 
perdido ou por falta de meiosde transporte, ou porcares- 
tia effectiva de fretes o arroz, o milbo, e todas as miungas 
da lavoura. 

Ja tem vindo para abastecer esta capital arroz do Para e 
da India, e consta-nos que d'esta ultima se esperam remes- 
sas grandes e regulares. 
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Como acima se ve, nao ha muitos annos que este gene- 

ro fazia parte da exporlapo para os paizes estrangeiros, dps 
quaes era Portugal o maior consummidor. 

Ja pela falta de transporte do interior para a capital, e 
ja pela concurrencia no mercado europeu do arroz da India 
deixou de ser este artigo exportado cm grande escala. 

Na apparencia e tamanho do grao o arroz da India pare- 

ce melhor, porem o do Maranhao e superior a elle no au- 

ARS 

G7 « G8 28:826 arrobas. 
68 « 09 33:723 « 
69 « 70 53:440 « 

A-X'seiial d.e mariiitta, Intendencia de ma- 

RINHA antigamente.—A intendencia de marinha foi crea- 
da em virtude do alvara de 12 de agosto de 1797^^ 

Em 24 de dezerabro de 1798, governando JX^ogo de 
^sa,- chegou a esta capitania o capita^^e mar e gu^ra 

ce meteor, porem o do Maranhao e superior a de/Sri- 
gmento. qoe ad,aire depois de preparado para ° 
por ser muito gommoso. 

E uma alimentagao sadia, e de que se faz uso geral, es- 
pecialmente nas fazendas situadas no centro, onde e exclu- 
siva, nao porque sejam as terras para la mais proprias pa- 
ra a cultura d'elle, que parece produzir bem em toda a pro- 
vincia, mas por ser habito antigo; julgando muitos lavrado 
res, que com o arroz se pode dispensar a carnc, cujo pre- 
f:o faz avultar muito-as despe^as do custeio da fazenda. 

A cultura do arroz 6 infelizmente damnificada por diver- 
sas especies de insectos damninhos, como sejam a lagarta, 
0 pulgao e 0 voador, c pela chuva, pois quando o arroz ja 
estamaduro, causa grande prejuizo ao lavrador derribando 
e acaniando a planta, de forma que se torna difQcil a ceifa. 

Ainda hoje, como nos tempos primitivos, se coUie o ar- 
roz cortando-se-lhe as vagens uma por uma com faquinbas, 
que nas maos mais dextras, diz o Almanack do povo, ape- 
nas dao em um dia o serviQo, que daria n'uma hora o cei- 
feiro armado de instrumentos boje mais perfeitos e proprios 
para este trabalho, cortando-se com-a vagera a planta toda 
inteira ou grande parte d'ella, que depois de limpa do grao 
poderia ser utilisada muito bem, nao so para sustento dos 
animaes empregados na iavoura, como de estrume as ter- 
I'as, quo tivessem de ser adubadas, depois de baverem ser- 
vido de cama aos mesmos animaes nas estribarias. 

Importarao : 

nlia, a quem se deram « pelo expediente do governo, como 
pelo da junta da fazenda real todas as providencias interi- 
nas, precisas para de modo possivel formar sem perda de 
tempo 0 utilissimo estabelecimento do arsenal de rnarmba 
de queveio encarregado, e de que bavia aqui uma total ca- 
rencia, conforme foi determinado pela carta regia de 16 de 
outubro de 1798. » 

Em 8 de marco do seguinte'anno escrevendo para a cor- 

Exercicios. 
1857 a 58 

58 « 59 
59 c( 00 
GO 
01 
62 
63 
04 
05 
60 
07 
68 
09 

« 01 
« 62 
« 63 
« 04 
« 03 
« 06 
« 07 
« 08 
« 69 

70 
Exportafao: 

Excrcicios. 

1839 a • 60 
60 « 01 
01 
02 

02 

63 
04 

05 
60 

Quaiilidades. 

52:472 alqueires. 
03:199 « 
53:701 
53:239 
51:394 u 
59:204 « 
78:343 « 
43:359 « 
70:903 a 
55:739 
58:073 « 
86:734 « 
57:214 

OuanlMades. 

29:936 arrobas. 
43:172 « 
31:584 « 
30:084 « 
35:232 « 
12:175 « 
23:039 

03 
64 
65 
00 

07 37:194 

te D. J^go acrescentou em continuagao do que acima dei- 
xamos copiado, « que entre as difllculdades, que offerecia 

a falta de auasi tudo qim era preciso para o estabelecimen- 
to da^^^f^dencia de^fJwrinba nesta capitania, trabaibava-so 
com'^gor no arranjamento' d'elle.» 

Em 5 do maio officiou o governador para a corte mostraii- 
do por documentos as providencias e auxilios, que a junta 
da fazenda prestou para este estabelecimento. 

N'esse mesmo dia participou cm outro olTicio « que ten- 
do por qcjui apparecido uns sonetos com atrozes injurias 
contra o r^ndente, e^edira logo ordens ao^vidor da 
comarca par^brir ;kfrassa nao so para o desafrontar,^ co 

mo tambem porque a bistoria ensina, que o primeiro inci 
cio das revoluGoes e o pouco respeito que se presta as pes- 
soas encarregadas dos cargos publicos. » 

Depois da intendencia estabelecida, lanQOu-se no es^eu'O. 

afim de construir-se com as madeiras do paiz, ury»Ergan' 
tim para o ses^co da armada real. 

D/^iii£go de quando o mandou construir foi ^ 
intenc^e levar d'aqui madeiras, que elle m^to esal^ 
para as janellas c portas, ornatos cN^feites do^i^aciOT^^" 
que-entSo se cstava construindo emj^boa, conforme con 
municou para a corte em se^ officios d^l9 de janeiro 
1802 c 10 de agosto do 1803;^^ '^5%^ rV 

Em 7 de junho de 1804 D. Aii^nio de S^anba, esc ^ 
vendo ao visconde de Anadia, di^e que o BergantiiD' 
ibamado /?eso?d</o—estava prompto e entregueaos offid - 

e inferiores mandados pelo regio conselbo do almiranta ^ 
e que se cstava aparelhando com toda a brevidade, afi® ■ 
partir. 

Por cssa occasiao fez vcr os receios do commandante^^^ 
levar o navio a Lisboa, c participou para a corte em s , 
officios de 19 de junho de 1802 e 16 do agosto de 
que, nao partilhando de taes receios, estava resolvido^^^ 
zel-o sahir deste porto a bordejar em viagem da 
cia na barra do S. Marcos, e depois de carrcgado sfe 
ao seu destino. j,|f 

Em 1 de novembro communicou o governador que. 
bora o^^mmandante Ihe tivesse reprcsentado ainda 
^contra anifignacidado do Bergantim, cstava resolvido' 
[zel-o seguir ^ primavera. 
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Em 1 de marco do anno seguinte levou ao conhecimento 
do ministerio, que no dia immediato partia para a corte o 
dito Bergantim, commandado por um official, « que por 
ter dado provas de seu zelo e actividade pelo real serviQO 
daria conta em born exito de toda a commissao, qoe se Ihe 
incumbisse, guiado por um dos mais I^eis pilotos, que ti- 
nha a marinha real^^M^^^JPSmcio d^Sflva, juntando aos co- 
nhecimentos de sua am, muita pratica desta costa, da qua! 
ja deu um mappa a sociedade real da marinha. » 

« Achand^e aqui com licen^a o guarda marinha ila af- 
iflada real„i?forique,if?se da,/8Tl\'a,/^intanillia, e esta se ter- 
minando seguia tambem n'elle. » 

Accusava o governador a « remessa d'uma caixa com a- 
mostras de todas as madeiras d'esta capitania, para que no 
caso de Sua^jrfteza Real mandar continuar o corte das ma- 
deiras possa a vista das amostras escolher a qualidade, que 
mais utilidade fizesse, e fosse mais propria para a obra que 
se projectasse.» 

Em iu do mesmo mez participou a arribada do Bergan- 
tim depois de 9 dias de viagem. 

Lamentando o preQo enorme porque foi construido dis- 
so, « que nao pode navegar absolutamente fallando.» 

Dando o commandante parte da arribada, o governador 
officiou ao intendente da marinha e armazens reaes para que 
flzessem as vistorias do costume: todas as decisoes foram 
contra o mesmo Bergantim. 

Reconheceu entao o governador « a incapacidade do na- 
^'0. a sua pessima construccao, a muita agua que recebia a 
^olla, desconfiando-se que vinha do cadastre, donde pendia 
ytn leme de extraordinaria grandeza, embora fosse o navio 

'fisensivel aos seus movimentos, e-julgou-o por tanto ape- 

proprio para uma soCfrivel barcaca de crena. 
Na Paranduba Maranhense se le, que o povo o appellidou 

com 0 nome de Pacamuo por tal ou qual semelhanga, que 
n elle descobrio com este peixe. 

L Julganios que esta reparti^ao era mais uma fonte inexgo- 
(le despezas desnecessarias. 

^ Para corroborar este nosso pensamento deparamos com 
^jS6guintc, que copiamos da Jlemoria de i^anoel !^onio 

\ %'er, ja citada. V. - 
I ® Outro corpo ha no ]\!aranhao desnecessario, iHutil, 

'^^Pondioso, que e a inicn^p.nrin da marinha. 
" ^'inguem sera capaz de dizer, que semelhante tribunal 

algum prestimo n'aquella provincia a excepgao de ser 

® utilidade aquelles, que nelle se empregam: fa? vcrgo- 
a \(5r g despesa mensal, que aquelia repartigao faz a na- 

setn ter um sj vaso em construcgao, e se por c'asuali- 

® se faz algum ligeiro reparo a aiguma embarcafao do 
Srando ou pequena, e tal a despeza, que faz horro- 

^ "^ctualmente conserva um trem de carpintaria o fer- 
lan'! tao somente para fazer concertos a uma 

praticos aos navios fora da barra, e aos 
^ ®''6s da saude, intendencia e alfandega. » 
' casa. nnrirt ncfT ronnriipMo. 6 a quc actual- 

^ent funccionou esta repartigao, 2 serve para a capitania do porlo. 

blip.particular da administraQao e interesse pu- 

vez 1 oflicio de 23 de maio de 1822, mais de uma 
a entender isto mesmo, ja recommendando ao a- 
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ponlador o exacto e rigoroso cumprimento de seus deve- 
res, e ja propondo varias medidas de economia. 

Entre estas pedio que se supprimisse o escaler, que to- 
dos OS dias se prestava ao medico incumbido de visitar o 
hospital militar, sendo mais economico dar-se-lhe annual- 
mente uma certa quantia para uma cavalgadura. 

Recommendou a extincfao da ferraria, ahi creada por or- 
dem regia, porque no ultimo semestre de 1821 tinha gas- 
to « a extraordinaria quantia de 2:3G755(3u8 reis. » 

Julgou desnecessarias 15 canoas, e por isso recommen- 
dou que fossem vendidas as julgadas superfluas, aflm de se 
evitarem despezas diarias com carpinteiros e calafates. 

Terminou o seu longo officio, recommendando muito que 
no arsenal houvesse sempre um deposito de boas madeiras 
da terra, compradas quando fossem baratas. 

• No anno de 1821 a fazenda publica pagou a quantia de 
OSOj^iOOO reis por aluguel de casas para o intendente, pa- 
trao-mor e inleiidencia. Esta^casa consistia em dois quartos 
humidos e pequenos fora do arsenal. 

A commissao achou extravagante esta despeza « depois 
de haver o tliesouro nacional despendido umaavultada som- 
ma na construc^ao de um edificio, a que quizeram chamar 
arsenal, e que offerecia poucas commodidades. Com aigu- 
ma alleragao de um pequeno andar no todo ou em parte, 
serviria para morada do intendente, da sua reparticao e do 
patrao-m6r». 

Recommendou que a intendencia fosse immediatamente 
mudada para os dois quartos, que se achavam promptos na 
frente do arsenal. 

Foi esta casa mandada construir para servir de arsenal de 
marinha por nma portaria da junta de fazenda de 7 de fe- 
vereiro de 1799, expedida ao intendente de 'marinha. 

E terrea, construida de pedra e cal, com telheiros, arma- 
zens e um poQo de pedra, com 37 bragas e 8 palmos de 
frente N. S., e Gi bracas de fundo E. 0., comprehendendo 
0 realengo c reguengo. Faz frente a rua da Alfandega e 
canto com esta e a rua da Estrella. 

Foi avaliada em 84:784^376 perante o juizo dos feilos 
da fazenda em 10 de dezembro de 1828. 

Depois da extinccao do arsenal, foi occupada com a di- 
rectoria dos faroes, existentes na provincia--^aco/Mray, 
^anC^na,'^iijlo^'^lQrcosi^Alcanlara, e da "ftyra, ou da 
Uonla de que trataremos em lugares especiaes. 

Tendo sido creada n'esta capital a capitania do porto 
pelo decreto n. 4G0 de 28 de junho de 1846 do ministe- 
rio da marinha ahi foi installada esta repartigao, onde esta 
funccionando ate hoje, servindo tambem de quartel para a 
companhia de aprendizes marinheiros e de estaleiros de 
construcg;i5o. 

Foi cedido um dos seus armazens ao ministerio da fa- 
zenda por aviso de 14 de margo de 18G4, com a clausula 
de ser restituido quando a marinha d'elle precisar. 

E tudo quanto sabemos de sua historia. ^ /•s 
\A.i'u.alays.—Vide algodao. /' 
yVrvoros.—Em 6 de abril de 1693 o procurador 

da camara de S. Luiz requereu, e conseguio « licen^a para 
cortar arvorcs inuteis, que nao davam fructos e nem eram 
de utilidade. » 
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Mandou-se ate correr um pregao declarando que « quem 

nao as cortasse pagaria 6)5(000 reis de mulcta. » 
Que notavel contraste entre esta ordem e o pensamento 

de homens illustrados e de povos mais cullos, desde a mais 
remota antiguidade! 

Em todas as epochas forarn olhadas as arvores como o 
mais bello oruamento da.natureza, e como os antes na or- 
dem geral mais necessaries a vida do homem. Zoroastro, 
dogmatisador do Oriente, impoz a todo o homem a obri- 

gacao de plantar uma arvore para que nao se interrompes- 
se a cadeia d'esses seres. 

Os romanos cliamavam a religiiio em soccorro das arvo- 
res, e entregavam a defesa dos matos a Dianna, aos Faunos 
e Satyros. 

Na China ainda hoje o povo conta o arvoredo como um 
quinto elemento, pois sem madeira nao ba agricultura, nem 
artes, nem commercio, nem cidades, e nem sociedade. 

A memoria de Sully vive menos nos livros que deixou 
do que nas arvores que plantou por toda a Franca, onde as 
leis protectoras das florestas formam um codigo separado 

Na Inglaterra Lord Merville, homem d'estado, apresen- 
tou-so em 1810 como advogado das arvores. 

No Maranhao e em todo o Brazil tem havido rapida e 
progressiva devastacjao de ricas e magestosas matas secu- 
lares, que se estendiam por todo o litoral.. 

As sciencias e a humanidade fallam contra a indillerenQa 
do governo n'este ponto. 

^ssemlblea pro-yin-Cial.—(Edificio onde 
funccioria a). 

Governava esta provincia o Esm. Sr. Candido Jose de 
Araujo Vianna, hoje vinconde de Sapucahy. 

A cadeira episcopal estava vaga, e regia a diocese o viga- 
rio capitular conego Jose Constantino Gomes de Castro. 

0 presidente estava cheio de cuidados por nao saber on- 
de accommodar os ^itos do^ovo, que reunidos formavam 
0 antigo conselho geral da provincia. 

N'essa epocha o reverendissimo cabido da Se havia cedi 

do a irmandade do Santissimo Sacramento a sala das suas 
sessues e do seu archivo para servir de sachristia a mesma 
irmandade. 

E como era natural precisou logo de outra casa para se- 
us trabalhos. 

Com esse fim principiou a preparar uns salues. que tinha 
no andar superior, ao lado direito da capella-mor da Se. 

Quando as obras ja estavam muito adiantadas, o presi- 
dente lembrou-se de pedir estas salas para os conselheiros 
(jeraes da provincia. 

Sobre isto oEficiou em M de junho de 1829 ao reveren- 
do vigario capitular, dizendo «que nesta capital nao havia 
um edificio, quo fosse mais apropriado para as sessoes do 
referido conselho do que a casa, que se estava edificando 

para o Illm. Cabido, a qual com as modificacijes e arranjos 
necessarios podia bem servir para esse fim,.e por isso in- 
vocando o seu patriotismo e o de seus collegas Ihe rogava 

a prestaQao da casa a fim de ahi se reunir o conselho em 
•1 de de^embro desse anno. » 

Per ordera do vigario capitular foi ouvido o cabido acer- 

ca d'este pedido. 
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Oito dias depois respondeu dizendo que cedia a sua casa, 
porem, entrevendo talvez alguma usurpaQao, terminou o 
seu officio pedindo ao vigario geral que «intercedesse para 
que esta occupa^ao fosse temporaria, visto ser o cabido o- 
brigado pelo estatuto 53 a ter casa propria. » 

0 presidente nao gostou d'este final, e por isso 90 dia 
28 do mesmo mez dirigio-se de novo ao 4i^gario>eapitular 
observando-ihe que ia fazer despezas superiores a tres con- 
tos de reis, e assim Ihe pedia que 0 reverendo cabido « de- 
clarasse muito franca e explicitamerite se a sua^ssao po- 
dia ser feita sem a condiQao de ^nporaria. » 

0 vigario geral em 6 de julho respondeu ao presidente 
dizendo, que nao tinha poderes para tanto, e « que esta 
cessao, supposto temporaria, nao era taxativa, e sim in- 
determinada. » 

Passaram-se d(Jls annos, funcionando alii 0 conselho, e 
parece que muit^a seu gosto, visto nao se ter lembrado 
durante todo aquelle tempo de procurar casa para si, afim 
de restituir a dos cone'gos. 

Estes acharam longa demais a hospedagem, e em vez de 
usarem dos direitos mareados na lei para um mandado de 
despejo, foram branda e submissamente a presenga d(y^K- 
sidento pedir a sua casa. 

0^^/residente respondeu-lhes, quo agora nada podia de- 
cidir por si so, pois que tendo feito despezas por conta do 
governo geral so a elle pertencia attender a esta supplica. 

0 presidente levou tudo ao conhecimento daYegencia, 0 
depois em 16 de janeiro de 1832 envioii ao Rvm." bispo 
um officio da mesma, com data de 28 de setcmbro do anno 
proximo passado, em que ella attendendo a supplica do ca- 
bido, « decidia que 0 mesmo pagasse as despezas feitas nas 
salas para as sessoes do conselho, foito.o que se Ihe entre- 
gasse a casa. » 

Isto 6—queria quo 0 dono da casa pagasse as despezaSi 
feitas pelo seu hospede para a sua commodidade, e sem 
autorisagao 'do referido proprietario. 

A regencia sabendo sem duvida, que 0 cabido era pobrf/ 
quiz mostrar-se generosa, ou pelo menos pouco oppressi- 
va, e para isto ainda decidio « que no caso de nao ser pos* 
sivel ao cabido pagar de uma so vez a^ despezas feitas, se. 
fosse descoutaniolpTs^'Irin^ueis ate que a nafao ficasse env 
bolsada do que havia despendido. » 

E nunca se marcou a quantia, que por esse edificio diJ' 

iam pagar os cofres provinciaes, ao passo que por toda ^ 
provinfla so pagam alugueis do casas para quarteis e c^i' 
deias, sendo umas nominaes, e outras—miseraveis palb"' 
fas, como ja vimos em varias localidades do interior. 

A despeza feita pela provincia, foi a seguinte : 

Materiaes  1,117^206 
Miio de obra... 842/5!i75 
Ornamento  1,152^786 

3"; 1121167 

Desde I de dezembro do 1829—ate isl^ tem deconiJ" 
qiiWQlJta annos, quo o^overno esta de posse deste edific'"' 

Segundo as ordens da'^^egencia, estao pagas ate com exof 
bitanttf^jtKo as despezas que 0 governo ahi fez, e ainda . 
grande^'^alijo a favor do cabido, que ou esmoreceu couip'® 
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tamente na defesa de sua casa, ou entao descuidou-se total- 
mente de propugnar pelos seus interesses. 

Asstx.—Lagoa junto a margem direita do rio Grajaii, 
com 0 qual se communica por urn canal, em distancia de 
duas leguas acima da sua junccao com o Mearim. 

No inverno da para cima de 2:000 arrobas de peixe. 
Sao as suas margens carregadas de mattas virgens, e ca- 

minhando-se para o centro encontrara-se campos optimos 
para a 'criacao de gado. 

A.ssiicar*.—Foi um dps productos da lavoura nas 
primitivas epoclias d'esta provincia. 

Antonio Muniz Barreiros foi quem, segunjio a condiQao 
com que veio nomeado procurador da fazenda do Maranhao, 
estabeleceu aqui em IG22 os primeiros engenhos de assu- 
car, nas margens do rio Itapecuru. 

No tempo da invasao dos hollandezes ja existiam na ri- 
beira do mencionado rio cinco d'esses engenhos. 

Pelos mesmos hollandezes foram alii fundados, tempos 
depois, mais seis, e bem assim um outro no Aragagy, obras 
estas muito imperfeitds e apenas comecadas, como diz o 

commendador Joao Francisco Lisboa. 
Pela provisao regia de 3 de novembro de 1681 prohibio 

0 governo da Metropole, « que se levantassern engenhos de 
assucar pela terra dentro a menor distancia de meia legoa 
uns dos outros, visto que de sua demasiada visinhan^a re- 

sultava a escacez de lenha para seu fabrico.» 
Logo que cresceu a producQSo desta industria, as cama- 

ras taxaram-lhe o prego dando isto motivo a lei de 15 de 

•lezembro de 1G87, e carta regia de 15 de fevereirode 1G89 
ordonando-lhes, aque se abslivessem de taxar, como ate eu- 

tinliam feito, o preQO dos assucares, que devia ficar a 
avenca das partes, porque os vereadores, na qualidade de 

lavradores interessados, o taxavam excessivo, com o que 
estava o commercio arruinado e quasi extincto.» 

Foram n'essa occasiao tambem dadas certas providencias 
sobre a qualidade das madeiras das caixas, marcas do fogo 

falsificacoes no peso e qualidade dos assucares, e impon- 
'^o-se penas de mulcta e degredo aos cuipados. 

^Pezar de tudo isto o procurador da camara e os myste- 
res do povo, em 22 de marge de 1G92, requereram a ca- 
mara dizendo, que no archivo della «existiam ordens reaes, 

"iclusas em carta particular, em que S. havia por bem 
° assento tornado na camara era junta, assistindo o gover- 

e capitao-general, que foi deste Estado, Ruy Vaz de 
'^equeira, (1gG2 a 1GG7) sobre o prego do assucar, afim do 

valor se estimar como dinheiro em quantia certa de 

do branco, e 800 reis do mascavado, sem que o 
' ^ prego se alterasse nos pagamentos ou vendas, que com 

se fizessem, como por decurso de muitos annos se ob- 

nesui capitania. . 

^erininavam queixando-se, de que os lavradores e senho- 

a ^'^e'enho j:i estavam levantando o prego a 1;5!G00, 

do ^ 2^5000 a arroba do branco, ea l^QOO, e lj5200 

des c pediam providencias « contra semelhante 
'^oinpostura e transgressao de lei. » 

cjg .municipal em 14 de dezembro de 1754 ofli- 

Sarm° ouvidor geral e corregedor da camara Manoel 
disse« E pubiica e geral a pobreza d'esta ci- 

Dic:. Vl. /-5. 
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dade, na qual se nao achava senhor de engenho algum com 
fabrica, que podesse dar augmento de assucares, e apenas 
haviam alguns molinetes, que fabricavam mas agoardentes, 
e por curiosidade algum pouco de assucar para suas casas 
e algum particular seu, e por isso nao e possivel a eleigao 
de procurador. » 

Replicou Manoel Sarmento no dia seguinte dizendo, que 
fizessem a eleigao, embora fossem eleitos esses mesmos la- 
vradores, visto nao haverem outros,''' / 

No dia IG participou a camara ter eleito, por pluralidade 
de votos, para o dito cargo Jose Bernardes Teixeira, de- 
clarando logo, « que n'elle nao se achavam os predicados 
necessaries, com tudo era o unico com capacidade que a 
terra permittia.» 

Em 1722 nas fertilissimas terras do Mearim existiam ape- 
nas tres engenhos, que foram abandonados pelos seus pos- 
suidores com receio dos indios bravios. 

Presume-se que os Jesuitas entregaram-se muito a este 
genero de industria agricola. 

Parece-nos, que esta cultura nao correspondeu as espe- 
rangas n'ella fundadas, porque na provisao de 21 de abril 
de 1688 se le, que achando-se desmantellada a maior parte 
dos engenhos do Eslado do Maranhao por falta de bracos 
e do commercio do assucar, fazia el-rei merce aos lavra- 
dores de nao poderem, por tempo de seis annos, ser exe- 
catados por dividas nos ditos engenhos, em suas terras e 
escravos, e so sim nos rendimentos, salvo provindo a divi- 
da de escravos ainda nao pagos. 

Nao ^atisfeito ainda o governo com esta protecgao, isen- 
tou por alvara de 23 de margo de 1G88 os senhores de en- 
genhos de servirem nas camaras, attenta a necessidade da 
sua assistencia nos seus estabelecimentos: em 1G94 a ca- 
mara da capital« prohibio os doces, porque as doceiras atra- 
vessavam todo o assucar em damno commum », prova de 
nao haver abundancia deste genero, o que foi contirmado 
pela carta regia de IG de margo de 1699 dando providen- 
cias sobre a falta, que havia no Maranhao de mestres fabri- 
cadores de assucar. 

D'aiii a 7 annos appareceu a carta regia de 18 de setem- 
bro de 170G abolindo os molinetes de aguardente de cana, 
porque a camara representou que devia ser este fabrico, 
como mais facil e barato, preferido ao do assucar, cujas en- 
genhocas se iam arruinando, e em 13 de outubro do mes- 
mo anno foi publicada outra carta regia mandando devas- 
sar dos que fabricavam aguardente. 

Por lei de 16 e 27 de janeiro de 1751 resolveu S. M. 
dar nova forma ao « commissariado e navegagao dos taba- 
cos, determinando que se estabelecessem casas de inspec- 
gao para o exame das qualidades de ambos os ditos gene- 
neros, (tabaco e assucar) conforme o disposto no regula- 
mento que mandou observar nas referidas casas, onde devia 
haver tres inspectores, sendo um—senhor de engenho, ou 
lavrador de tabaco, eleito .em camara por pluralidade de vo- 

tos, e para servir por tempo de um anno, findo o qual ele- 
ger-se-hia outro. » Em vista disto determinou o ouvidor 
Manoel Sarmento em 14 de dezembro de 1754 que a ca- 
mara do Maranhao mandasse fazer tal eleigao. 

Assim foi caminhando com lentidao esta industria, ate 
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que 0 fallecido senador Joaquim Franco de SS, quando pre- 
sidio OS destines desta provincia em 1846, animou-a de tal 
sorte, que actualmente e um dos rnaiores ramos de sua a- 
gricultura. 

Existem hoje espalhados por todas as comarcas muito 
bons engenhos de assucar, grande parte delles movidos a 
vapor, procurando os seus possuidores com afmco estudo 
e gosto todos OS m^ioramentos pogsiveis. 

0 Sr. Dr. 'ItotonioSggo no seu Almanack do Povo, ja 
citado diz o seguinte; _ 

J 0 assucar exportavel, dito bruto, que fabricam a maior 

ATI 

Levado por curiosidade procurou sondar o fundo do po- 

50 com uma vara, e nao 0 achando, impelilo-a com toda a 
sua forca, e d'ahi a pouco ouvio partir do mesmo um es- 
trondo horrivel, e logp em seguida sahio e caliio ao redor 
delle muito peixe. 

Intentou voltar com outras pessoas no dia seguinte, po- 
rem a noite cahia muita chuva, e acontecendo 0 mesmo nos 
seguintes dias malogrou-se assim sua intenc-ao. 

Pelo nascente e poente do lago as suas margens dao fer- 
tilissimos pastos para 0 gado no tempo de secca, mas sao 
de alguma forma inconvenientes pelas furnas dos poraques, 

. , .   rtlrtrttrtlOOO O nilDm VJIA 

Udl IC au.3 I"' * —3  L - ^ , 
diantado em conhecimentos profissionaes, ou mais zeloso 

do proprio interesse, ainda e de muito inferior qualidade 
aquella que se poderia obter, e que produzem os outros en- 
genhos do Brazil, devido certamente ao mao fabrico delle, 
e outro tanto succede com 0 chamado branco, ou de primei- 
ra .qualidade, que tambem nao pode ainda rivalisar com 0 

das outras provincias,- 0 qual para certos misteres^e mais 
procurado que 0 nosso, differenca que de certb nao pode 
provir da planta, e sim do modo de Ihe extrabir do suco 0 
assucar.» 

Importacao : 
1857 a 1838 

58 « 59 
59 a CO 
GO « G1 
61 « 62 
62 « 63 
63 cc 64 
64 (c 65 
63 « 66 
66 « 67 
67 « 68 
68 « 69 
69 « 70 

Exportagao: 
1839 a 

60 « 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 

Assiitinga. 

16:791 barricas deSarrobas. 
17:111 « 
18:178 « 

•14:583 « 
23:672 « 
29:980 « 
30:213 « 
33:911 « 

3:007 « 
38:413 « 
41:590 « 

4:273 « 
33:104 « 

a 
« 
a 

60 
61 
62 
63 
64 
63 
66 
67 
68 
69 
70 

86:194 arrobas. 
54:946 « 

147:916 « 
184:603 a 
281:681 cc 
151:964 « 
223:671 a 
149:831 « 
180:179 « 
150:613 « 
181:152 « 

Lago quatro leguas distante da fre 
guezia de N. S. da Graoa do Arary. 

E grande e coberto em sua maior exten^ao de espesso 
aningal, queremos dizer de grande numero de aningas. 

Ila alii muito peixe proprio para alimento e grande quan- 
tidade de poraques, ou enguias electricas. j » 

Nos veroes rigorosos flea elle quasi secco. ClUi.*' 
Em 1835, conta 0 pescador Antonio JoseLopre, queeste 

lago estava tao secco, que apenas havia uma especie de po- 

Qo, cheio d'agua. 

que JdUldlo —   * 
procural-os em seus antros, £ as vezes tao fortes que pro- 
duzem a morte em muitos bois. 

—Pequeno povoado ao N. deste lago. 
AtanadLos, (sola, oil couro preparado.)—Hou- 

veram antigamente grandes fabricas para este genero de in- 
dustria. Lembramo-nos de uma montada em grande escala 
na pra^a do mercado, onde esteve 0^ theatro publico, a qual 
pertenceu a Loureng.o Beifort, e no sitio do Phtjsico,gm\- 
mente conbecido na margem direita do Bacanga, ainda se 
veem os restos de outra, tambem espaQOsa. 

Tudo isto desappareceu. Com muita imperfeiQao sao ho 

je OS couros pela maior parte preparados na Cliapada e Bar 
ra do Corda, e em diminuta-quantidade n'algum outro lu 

r. 
Foi este 0 movimento d? sua exportacao durante os se 

guintes annos, ou exercicios: 
1859 a 1860 

60 « 61 
61 (c 62 
62 « 63 
63 « 64 
64 « 65 
65 « 66 
66 « 07 
67 c( 68 
68 « 69 
69 « 70 

A-teiras, (anoa'A squamosa M.)—Por varias vezes 
foram d'aqui remettidos alguns pes desta arvore para a me- 
tropole, e pelas grandes recommendacoes vindas. da corte 
se prova claramente, que la era de todo desconhecida. : 

A-tins.—E a ponta de terra, que forma 0 extreme 

de nordeste da bahia ([Q_Cumq!i, c flea ao noroeste do mor 
ro de Itaculamin. 

No dia 3 de novembro de 1804 perdeu-se nos baixo 
desta ponta a barca franceza ville de Boulogne, trazendo " 
Havre 49 dias de viagem. . ' i, 

Yinba de passagem 0 grande poeta dr. Antonio Gon?^ 
ves Dias, 0 qual segundo relatou 0 commandante, tinha 
cerca de dez dias peiorado muito, e ha dois antes do naufr^ 
gio pouco accordo ja dava de si. 

No momento cm que bateu 0 navio e deu sign^es de si^ 
mergir-se, accudio 0 piloto a camara, e encontrandb GoD 
—■ _■ ■ ' . ,     

13:739 libras. 
10:937 (c 
79:813 « 
91:093 « 

118:399 « 
66:196 « 

131:800 « 
194:672 « 
96:061 « 

160:356 ^ 
49:684 

galves Dias morto, tractou de embarcar com os seus coio^ 
panheiros de viagem em uma chalupa, chegando todos 
salvamento na villa de Guimaraes. 
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Entre as supremas agonias do naufrago terminou sua 
gloriosa.carreira o primeiro poeta lyrico do Brazil 

Debalde empregaram seus intimos amigos todos os es- 
forcos para encontrar o corpo de tao distincto brasileiro, 
premiando aquelles que o trouxessem as plagas maranhen- 
ses. 

Por sepultura teve o oceano tao grande como o seu ge- 
nio. 

GonQalves Bias era natural da cidade de Gaxias, onde nas- 
ceu a 10 de agosto de 1823, e sua vida acha-se descripta na 
Revista trimensal do Instituto Ilistorico pelo dr. Joaquim 
Manoel de Macedo, e a frente de suas « obras Postumas» 
pelo Dr. Antonio Henriques _Leal, seu serdadeiro e dedica- 
dissimo araigo ate alem tumulo. 

A.toleiro.—Pequeno povoado perto da cidade de 
Gaxias. Foi antigamente bem florescente, e hoje nao e mais 
que uma quinta bem cultivada. Perto d'ahi ha um outro 
lugar denominado Cruz que conta presentemente mais de 
50 casas sendo uma de telha, e para onde parece que se 

niudaram os babitantes d'aquelle povoado. 
Informam-nos que o dito lugar Gruz e hoje a feira dos 

gados vindos do Aito Sertao. 
i^Txra.-—Rio que nasce em terras aitas, paralellas a 

®argem esquerda do rio Mearim, ao N. da cidade de Yian- 
na. 

E navegavel quasi todo em suas cinco leguas de extensao. 

-A-viario.—Nao e nossa intenQao descrever e nem 
se quer ennumerar as difterentes variedades de aves, que 
^ em toda a provincia. Basta so dizer-se, que aqui se en- 
^ntram todas as que existem pelo Brasil, ja pintadas e des- 
cnptas por varies auctores nacionaes e estrangeiros. 

Queremos apenas registar o seguinte facto: 
Por officio de IG de abril de 1773 Martinho de Mello e 

^'^stro, em nome de S. M., ordenou a Joaquim de Mello, 
1*^6 mandasse todas as qualidades do passaros, que houves- 

nesta capitania a secretaria de estado, para d'ahi sercm 
^'i^'iados as quintas reaes. 

Pizeram-se muilas e repetidas remessas n'este sentido. 
—Importante, povoagao, situada na margem 

®squerda do rio Munim, pertencente a villa do Icatij. 
Tem duas capellas construidas pelos habitantes do lugar, 

'^ma consagrada ao culto da Virgem Santissima sob a invo- 
^3^0 de N. S. da Saiide, e a outra a S. Vicente. 

® 0 segundo districto de paz e aqui residem muitos la- 
^•■sdores e negociantes abastados. 

A.zyXo do Santa Tlieroza.—0 presi- 
®nte dr.^fe<^yr,jo"')3j^iupio jJjialiado no relatorio, que a- 

j^''6sentou a assemblea provincial na sessao de 185^ lem- 
a necessidade de crear-se uma casa de educandas, on- 
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nieninas desvalidas encontrassem abrigo, protecpao e 
Allans sem amparo e as ex- 

da^nta Casa da Jj^ericordia, evitando assim a pro- 
iiicia a - - . 

morte prematura d'essas infelizes cnancas, prove- 

e abandono e da raiseria, ou a sua desmoralisaQao 
osiitiiifao, se chegam a criar-se. 

do Pois d'este estabelecimento, segundo as intengoes 
i(^Sti^iijf)nr arnm de elevado interesse quer 

'^'''nitario, quer social, e per isso foi tao bem acolhida 

esta lembranga, quena lei provincial n. 361 de 24 dejulho 
do mesmo anno, no art. 23, concedeu-se ao presidente a 
necessaria autorisagao para reformar o recolhimentn dp, N. 
S;_^Animnciacao, de accordo com o reverendissimo bispo 
diocesano. 

Nao poude o exm. sr. bispo D. Manoel/Joaquim da,^l- 
veira concordar n'isto, porque era necessario fazer uma 
completa conversao no recolhimento. opposta aos fins do 
msUtuiiigti:, a qual entre muitas desvantagens trazia a de ser 
0 recolhimento transformado em um instante n'uma casa de 
educaQao meramente civil, independente da jurisdiccao do 
ordinario, em que estava ha mais de um seculo, desde o 
bispo D. Francisco Santiago, por um termo assignado pelo 
seu fundador o jesuita Gabriel Malagrida em 21 de feverei- 
ro de 1732, alem de achar-se literalmente cheio de senho- 
ras, e ameagar ruinas. 

Goncordando com estas e outras razoes, o dr. Olympio 
Machado tomou o accordo de prescindir da reforma aucto- 
risada, e de fundar n'esta capital, ad instar da dos edu- 
candos artifices, uma casa de educagao para as meninas des- 
vahdas, e em 16 de Janeiro do anno seguinte publicou o 
regulamento creando o Azylo de Santa Thereza, e collo-^^ 
cando-o sob a augusta e valiosa protecgao de Sua Magesta- 
de a Imperatriz, sendo no dia 14 de margo do mesmo anno 
inaugurado pelas 5 horas da tarde, em presenga de grande 
numero de cidadaos, em uma casa espagosa, situada no lar- 
go dos Piemedios e pertencente ao fallecido desembargador 
Barradas. 

Pelo art. 31 da lei n. 404 de 27 de agosto de 1835 foi 
pela assemblea approvada esta creagao. 

A principio constou de 40 pensionistas da provincia na 
forma do art. 19 do respective regulamento. 

Foi depois o numero d'ellas elevado a 50 pelo art. 1 da 
lei n. 408 de 18 de julho de 1836, e afinal a 60 pela dis- 
posigao do art. 1 da lei n. 720 de 23 de julho de 1864. 

D'ahi em diante nao houve mais alteragao, porem o gran- 
de numero de supra-numerarias, que o governo mandou 
alii admittir, numero alias muito inferior ao das solicita- 
goes, provava que o de 60 pensionistas era ainda insufli- 
ciente. 

Pela lei provincial n. 407 de 3 de julho de 1856 foi des- 
tinado o predio provincial da rua Formosa para a residen- 
cia do Azjjlo, onde ainda hoje existe. 

A morte nao permittio, que o seu fundador visse o des- 
envolvimento de sua ideia, pois o arrebatou tao cedo a 
sua patria, e a republica das lettras. Entretanto como sig- 
nal de reconhecimento e tributo de admiragao a esse va- 
rao distincto, foi o governo da provincia auctorisado pelo 
art. 2 da lei n. 422 de 14 de agosto de 1856, a mandar 
copiar o seu retracto, que cbnvenientemente emmoldurado 
se acha na sala principal d'este estabelecimento com a se- 
guinte inscripgao : 

dr. Eduardo Olympio Machado, presidente da 

' provincia do Maranhao, ^ 
fundador do Asylo de Santa Thereza. 

Seu corpo dorme o somno eterno na capella de N. S. da 
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Boa Morte na odthedral, sendo a sepultura coberta por uma 
lapide de marmore, convenientemente preparada, tendo no 
alto.aberta a buril a boria de doutor, logo abaixo duas pen- 
nas de escrever cruzadas e presas por um grande anel e 
em seguida este distico simples, porem verdadeiro e elo- 
quente: 

Ao dr. Eduardo Oltjmpio Machado 

a provinoia agradecida. 

Lei provincial, n. 422, dc 14 de agosto de 1856. 

A lei provincial n. G3S de 30 de maio de 1863 mandou 
que fossem as educandas transferidas para o Recolhimento 
de N. S. d'Annunciacao e Remedios, o que nao se realisou 
logo por falta de commodidades n'este edificio, e por ter 
sido depois derogada essa disposicao pela de n. 682 de 1 
de jimho de 1869. 

Pelo art. 41 da lei provincial n. 422 de 23 de julho de 
1864 foi a presidencia auctorisada a despender, alem dos 
fundos, que ja possue o Azjio de Santa Thereza, mais a 
quapitia de 12 contos de reis, para coraprar e apropriar 
uma casa nas condiQoes de bem servir para este flm. 

Apparecendo varias propostas resolveu o presidente dr. 
Antonio Alves de Sousa Carvalho nomear em 2 de abril de 
1867 uma commissao composta do director do Azylo, do 
procurador fiscal do thesouro provincial, e de tres negoci- 
antes para dar o seu parecer sobre o raodo mais convenien- 
te de satisfazer essa necessidade, que embora urgente foi 
constantemente adiada por ordem de varios presidentes. 

Crescendo muito o numero das azjiadas e estudando o 
seu estado o dr. Antonio Epaminondas de Mello, quando 
presidente d'esta provincia, resolveu expedir a seguinte 
portaria, com a intengao de cortar muitos abusos, que ahi 
existiam. 

0 Palacio do governo'do Maranhao 20 de abril de 1868.— 
0 presidente da provincia, a quem foi presente o oflicio do 
director do azylo de Santa Thereza de 13 de marco ultimo, 
acompanhado de uma relacao nominal das educandas exis- 
tentes n aquelle estabelecimento, da qual se ve que entre 
as sessenta pensionistas da provincia sao fllhas legitimas 
apenas treze ; 

Considerando que as filhas naturaes, em tao grande des- 
proporcao admittidas no azj'lo, nao estao comprehendidas 

nem na letra,^nem no espirito do regulamento de 16 de 
Janeiro de 1853, como claramente se ve do art 2" pelo 
qual e terminado o Yim d'aquella instituicao; 

^ Considerando que, nao podendo ser muito crescido, em 
vista dos demais encargos do thesouro, o numero das pro- 
tegidas da provincia, nao fora razoavel suppor que o legis- 
lador em vez de limitar-se a amparar as orphas desvalidas, 
quizesse estender o beneficio indistinctamente a todas as 
menores desvalidas, dando assim tanto as filhas de uniao 
legitima, como as de qualquer outra uniao, igual titulo a 
seu favor; 

Considerando que com quanto para certos effeitos da lei 
civil OS filhos naturaes sejam equiparados aos orphaos to- 
davia nap sao orphaos no sentido proprlo e rigoroso da 
palavra; 

Considerando que a intelligencia dada sobre este objecto 
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ao citado regulamento, nao so tem desnaturado o fim da 
instituigao, como permittido o abuso de serem educadas a 
expensas da provincia menores filhas naturaes depaes abas- 
tados; ' 

Considerando finalmente que nas circumstancias actuaes, 
mais do que em quaesquer outras, o governo, afim de am- 
parar as filhas dos voluntarios da patria e aitisfazer para 
com elles tao sagrado compromisso, carece de dispor de 
vagas n'aquelle estabelecimento; "-r 

Resolve, firmado no art. 24 do | 4" da lei de 12 de agos- 
to de 1834, determinar que d'ora em diante nao sejam ad- 
mittidas no azylo de Santa Thereza senao aquellas menores 
que, alem das demais condigoes especificadas no regular 
mento de 16 de Janeiro de 1853, provarem que sao des- 
validas e orphas legitimas, ou legitimadas.—Antonio Epa- 
minondas de Mello. » 

Foi esta medida, alias tao justa como necessaria, deroga- 
da pela forma seguinte1® Seccao.—« Palacio do governo 
do Maranhao, 13 de marQo de 1869. 

« 0 presidente da provincia resolve em vista do regula- 
mento de 16 de Janeiro de 1835, revogar a portaria de 20 
de abril do anno proximo passado, para que no azylo de 
Santa Thereza continuem a ser admittidas, nos termos da- 
quelle regulamento, as desvalidas filhas natyraes, que, se- 
gundo a doutrina do aviso de 20 de outubro de 1839, de- 
vem como orphas ser consideradas, na conformldade da le- 
gislagao do paiz.—Ambrozio Leitao da Cunha.» 

Educacao.—A que se dava no azylo era a determinada pe- 
lo disposto no art. 1 da lei n" 787, que, alterando a disposi- 
cao do art. 34 do respective regulamento, reduzio o ensino 
unicamente: 1° a doutrina christa e deveres moraes, leitu- 
ra, principios geraes de grammatica, escripta, e flrithme- 
tica ate fracQoes: 2° a trabalhos d'agulha : 3° a pratica de 
trabalhos de economia domestica, como cosinhar, lavar, en- 
gommar, & &. 

Esta instrucQao era dada as desvalidas, segundo a classi- 
ficacao das respectivas maferias por uma professora de pri- 
meiras letras, auxiliada por uma adjunta, por uma profes- 
sora de costuras e outra adjunta, sob a fiscalisacao da re' 
gente. 

Houve ahi tambem duas aulas de ensino de desenho e 
musica, que foram suprimidas pela lei n. 787 de 11 de ju- 
lho de 1866. 

As professoras adjuntas cram educandas do azylo, e nelle 
conservadas em virtude do art. 4 da lei n. 741 de 14 da 
julho de 1863. 

Munutencuo.—Para a sua manutengao percebia cada 
do thesouro provincial a subven(jao mensal de 13(§000 reiS) 
0 que so competia as 60 pensionistas da provincia, correfl' 
do a sustenta^ao das supra-numerarias por conta dos rendi' 

mentos proprios do azylo. 
As pensionistas particulares pagavam cada uma 16i5>0'^ 

reis mensaes. 

Patrtnionio.—Os fundos, que possuia o azylo, devido® 
em sua maior parte a legados pios, foram na forma do ai"'* 
^16 (Jo regulamento empregados em apolices da divida 

blica geral e provincial. 

Constituia o seu patrimonio 18:600i^i000 reis em apolices- 
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Dos rendimentos destas apolices sahia o sustento, vestua- 
rio e calQado das 21 supra-numerarias, e com elle se paga- 
vam as despezas do funeral das desvalidas, que morriam, 
e as do enxoval das que casavam. 

Es(altstica.—Y)o relalorio do seu director o illustrado 
raaranhense Sr. B<<ancisco^tero dcs^is, dirigido a pre- 
sidencia da pro^ncia eii^ de outubro de 1869, extrahi- 
mo^ 0 seguinte: 

Desde 14 de marfo de 1855, epocha da fundac-ao do 
azylo de Santa Thereza, ate 31 de dezembro de 1868, en- 
traram para o estabelecimento 127 menores desvalidas, na 
qualidade de pensionistas da provincia. D'estas, morreram 
6, casaram-se 10, e foram entregues a seus paes, tutores 
e parentes 35. Das pensionistas d'esta especie existiam no 
azylo, em 31 de dezembro predito, numerarias—60, ex- 

tranumerarias—16. 
« Entraram raais para o estabelecimento no mesmo perio- 

do de tempo 23 menores, na qualidade de pensionistas par- 

ticulares. D'estas foram entregues a seus paes, tutores e 
parentes 1 /. Das pensionistas d'esta especie existiam no 
azylo, em 31 de dezembro predito, 6. 

« Numero total das pensionistas, quer da provincia, quer 
particulares, que tem entrado para o azylo de Santa Tbe- 
leza, desde a sua instituifao ate 31 de dezembro do anno 

passado, inclusive as 6 que morreram, luO. 
« Numero total das pensionistas de uma e outra especie, 

que no mesmo periodo de tempo, tem sabido do estabele- 

cimento, quer casadas, quer soltelraB, educadas 62, mor- 
tas 0. 

« Entraram para o azylo no anno de 1869—9 menores, 
na qualidade de pensionistas da provincia, o 1 na de pen- 
sionista particular. 
^«Das pensionistas da primeira especie foram entregues 

n este anno a seus paes, tutores e parentes, 4—; e das da 
^sgunda especie, 1. 

« Existem actualmente no estabelecimento, pensionistas da 
Pfovincia, numerarias GO, extranumerarias 21; pensionis- 
tas particulares, 6. 

« Numero total das pensionistas de uma e outra especie 
^^0 tem entrado no azylo, desde sua instituicao at6 boje, 
^'^clusive as 6 que morreram, 160. 

« Numero total das pensionistas de uma e outra especie, 
no mesmo periodo teqj sabido do estabelecimento, 

casadas, quer solteiras, educadas 67, mortas 6. » 
f'epois desta data, entraram para o asylo 8 pensionistas 

9 provincia, morreram 2, casou 1, e foram entregues a 

lar^^ P^''®"tes ou protectores 4. Das pensionistas particu- 
J 1 passou para a classe de pensionista da provincia, 

casada e 1 entregue a seu protector. Addicionadas 
^ e outras a totalidade das meninas que entraram para 

^ flslle, ate aquella data, temos o numero 
^ de 168 que entraram, inclusive as 8 que morreram, e 

total 73 que sabiram, inclusive as 8 que morre- 
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corrente anno apresentou-se um projecto determinando, 
que fossem entregues a seus paes, tutores e protectores as 

azyla|||||^e ja bouyessem completado a idade de 17 an- 
, sMdo reduzif 

actualmente no azylo pensionistas da provincia 
60, supra-numerarias 23, pensionistas particu- 

■^P^nas abrio-se a assemblea provincial em sua sessao do 

nos, sffldo reduzido a 30 o numero das pensionistas da 
provincia, inclusive as doze meninas, que ja eram educadas 
a expensas dos cofres provinciaes no recolbimento de N. 
S. d'Annunciagao e Remedies, para onde todas seriam trans- 
feridas, ficando assim extincto o azylo.. 

Lei tuo iniqua nao era possivel deixar de levantar contra 

vozes. ^sde logo veio a imprensa o Sr. ^an- 
cisco,^tero dos;Keis, e muitos outros cidadaos sob'o ano- 
nimo, m cujo fiumero tambem jitfs^ar^^ 

Da discussao bavida resultou patentear-^ nao so a levi- 
andade como a desbumanidale com que eram despresadas 
tantas meninas, ate alii educadas pela provincia, e assim en- 
tregues a inevitavel desgra^a. 

A vista de manifestagao tao solemne arripiaram carreira 
OS auctores de semelbante projecto e discutiram outro, que 
boje forma a lei n. 918 de 20 de julbo de 1870, constituida 
nestes termos: 

Art. 1" As educandas do azylo de Santa Thereza serao 
transferidas para o Recolbimento de N. S. d'Annunciagao e 
Remedies. 0 torreno e a parte do predio pertencente ao 
actual azylo serlio vendidos, e o seu producto recolbido ao 
thesouro provincial. 

Art. 2" As educandas que ja tiverem attingido a idade de 
17 annos serao entregues a seus tutores, curadores, ou pro- 
tectores, as demais serao confiadas a direcgao do Reveren- 
dissimo Prelado Diocesano, de conformidade com o regu- 
lamento interno que for organisado de combinacao com o 
presidente da provincia. 

Art. 3" A provincia sustentani trinta educandas, inclusive 
as que ja existirem no referido Recolbimento, de modo que 
as vagas que se forem dando nao serao preencbidas ate 
descer aquelle numero, devendo ser entregues a seus tuto- 
res, curadores ou protectores aquellas que forem comple- 
tando a maioridade legal. 

Art. 4° As apolices pertencentes ao azylo actual continua- 
rao a ser do patrimonio das .educandas; o rendimento das 
ditas apolices sera applicado a sua educafao, continuando 
a ser aquelles titulos inalienaveis, ficando a provincia exo- 
nerada de subvencionar qualquer empregado ou professor. 

•Art. 5" Os actuaes empregados do azylo terao preferen- 
cias nas nomeagoes para lugares equivalentes, e os que con- 
tarem mais de dez annos de servigo "serao aposentados, se 
0 requererem. 

Art. 6° Fica o presidente da provincia auctorisado a des- 
pender a quantia de quinze contos de reis para fazerem-se 
as accommodacoes e melboramentos de que carecer o pre- 
dio onde se acba o Recolbimento para poder se eifectuar a 
transferencia das educandas ouvido para isto o Reverendis- 
simo Prelado Diocesano, a cuja disposigao sera entregue a 
referida quantia. 

Art. 7® A provincia subvencionara com a quantia de du- 
zentos mil reis por anno, paga em prestagoes.mensaes 5 
pessoa para isso auctorisada pelo Reverendisso Prelado Dio- 
cesano, cada uma das educandas transferidas para o Reco- 
lbimento, devendo esta subven^ao ser reduzida na propor- 
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QUO das vagas que se forem dando, ate que fique o numero 
das ditas educandas liraitado ao indicado no art. 3.° 

Art. 8" Cora a transferencia das educandas passarao para 
0 Recolhimento os moveis e utensilios do uso do actual a- 
zylo. ' 

Art. 9" Emquanto nao se realisar a transferencia das edu- 
candas continuara o azylo a funccionar no predio onde se 
aclia, como ate hoje; devendo porem a presidencia da pro- 
vincia entregal-o a jurisdi^ao do Prelado Diocesano, logo 
que seja publicada a presente lei 

Art. 10. Ficam revogadas as disposigoes em contrario. 
Nao satisfeitos ainda alguns partidarios ou protectores- 

do azylo, vieram de novo a imprensa, e entre elles o refe 
rido Sr. Sotero, propugnando como pae extremoso e des- 
vellado pelas meninas confladas aos seus cuidados, e como 
n'esse e n'outros artigos apparecessem expressoes e pensa- 
mentos depreciadores do Recolhimento de N. S. d'Annun- 
ciagao e Remedios, nos, por amor da verdade e da justi^a, 
voltamos ao prelo, e em discussao com esse distincto ci- 
dadao, mostramos, que essa transferencia era muito con- 
veniente e de toda a utilidade, tanto para a provincia, como 
para as azyladas. 

E conveniente ao governo porque apenas pagava o sub- 
sidio mensal para o sustento e educagao das meninas, e fl- 
cava exonerado do aluguel de casa e de serventes, e dos or- 
denados de todo o seu pessoal composto de duas profes- 
soras, uma de costuras e bordados, e outra* de primeiras 
letras, de duas adjunctas, da regente, do medico, do capel- 
lao e do almoxarife, ficando tambem livre dos cuidados in- 
herentes a uma casa de educagao mormente do sexo femi- 
nino, e tendo ainda mais a certeza de que nao podiam as 
filhas indigentes da provincia ser mais bem dirigidas do que 
por S.-Esc.^ Rvm.'' 

E conveniente as azyladas, porque deixavam de habitar 
uma casa pequena para o numero d'ellas, sem ventilagao al- 
guma pelo lado do sule norte, e com muito pouca pelos ou- 
tros dois lados, vendo-se forfadas a dormirem umas conche- 
gadas as outras, quer no chao quer em redes sobrepostas 
umas as outras, em pequenos quartos, muito quentes, sem 
renovaQao de ar, e por isso insalubres, e prejudiciaes mor- 
mente nas primeiras idades da vida, para irem residir no 
vasto e sumptuoso edificio, que S. Exc." Rvm.® esta man- 

• dando construir no Recolhimento de N. S. d'AnnunciJQao 
e Remedios. 
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Este ediflcio, se Deus permitir que seja acabado, sera o 
primeiro de toda a provincia quer em sua extensao, quer 
na solidez e elegancia da obra, podendo depois de promp- 
to offerecer vastos aposentos e optimos commodos a cres- 
cido numero de meninas. 

Consta-nos, que o seu piedoso instituidor, o Exm. Rvm. 
Bispo Diocesano, pretende n'elle estabelecer dois collegios, 
um de N. S. d'Annunciacao e Remedios, e outro de Santa 
Thereza, que sera composto do antigo Azylo, que ahi flca- 
ra com toda a sua authonomia e com todo o seu patrimo- 
nio, como em deposito sagrado ate que a provincia, man- 
dando fazer um ediflcio apropriado, o reclame e, continue 
a protegel-o. 

para lamentar-se, que aquelles que hoje tanto censuram 
essa transferencia, quando no poder e ainda- em epochas 
bem recentes, nao cuidassem do azylo como elle merecia, 
remediando suas faltas e sobre tudo dando-lhe casa com- 
moda, salubre e apropriada, conservando por esta forma mo- 
tives para que seus adversaries, ouvindo as queixas do pu- 
blico contra as mas cpndicoes d'esse estabelecimento, des- 
sem essas providencias, que hoje tanto os incommoda, mas 
que 0 correr dos tempos ha-de provar, que foram boas, 
uteis e proveitosas a tJmtas desvalidas. 

Achamos apenas digno de muita censura ficarreduzido a 
trinta o numero das pensionistas, nao sendo preenchidos os 
lugares, que forem vagando, visto ser tal disposigao iniqua, 
mormente quando a agsemblea provincial augmentou con- 
sideravelmente o numero dos educandos, fazendo assim bem 
patente a desigualdade da protec^ao, que a provincia pres- 
ta a estes dous estabelecimentos, quando sem duvida algu- 
ma 0 do sexo feminino, por mais fraco, era digno de- mais 
cuidados, de maiores sacriflcios, e de toda a caridade. 

0 seu primeiro director foi o cidadao Manoel Gomes da 
Siiva Belfort, inspector aposentado da thesouraria de fazen- 
da e barao do Coroata, notavel por suas excellentes quali; 
dades pessoaes, e fallecendo este foi substituido pelo Sr. 
Francisco Sotero dos Reis, professor publico aposentado da 
lingua latina, e muito conhecido em toda a parte por sua 
illustracao e bons services prestados a sua patria, quer no 
magisterio, quer pelos seus escriptos. 

Foram seus vice-directores o Dr.^iQ^oniot^M, o teneo- 
te coroiiel'jQ^quinrSftc^joiao da'^&Mra, e o major"^tanio 
Cfe&ar Cmanhede. * 
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Baoatoal.—Pequeno povoado distante tres leguas 
da villa d'Anajatiiha. 

Existe no centro e quasi na linha, que divide esta fregue- 
zia da do Itapecuru. 

Tem 30 e tantas casas: 
Bacal>a.l.—Pequena povoagao na margem do rio 

Preto. y 
Baoanga (rio e freguezia de s. joaquim do)—Com 

a denominacao do Ibacanga, encontramos um requerimento 
6ni que Antonio Baldez da Silva pedio a camara torrenos— 
«a margem do rio, que vae d'esta cidatk para o porta do 

Ibacanga. A camara concedeu-lhe ^com o mesmo nome em 
4 de dezembro de Ij^I. 

0 alferes de Faria disse-nos, que o verda^ 
•^eiro nome e Ibacanga, porque iba significa brago e canga 
^^beQa, isto e—cabeca on fim d'esse braco de mar. 

0 rio e bem pequeno: nasce na ilha, onde esta assenta- 

"3 a capital, duas leguas ao sul d'ella banha o seu lado oc- 
^'dental, e lanQa-se na bahia de S. Marcos entre as pontas 
"0 Bom-fim e d'Area. 

Freguezia.—Foi creada pelo | 1° do art. 1" da lei pro- 
^incial n. 13 de 8 de maio de 1833. 

Tem por limites o rio Bacanga desde a ponta do Bom-fim 

frente da capital ate a embocadura do seu confluente 
^wtan, e por este ate a cabeceira, e seguindo d'ahi pela 

^^^''ada do mesmo nome Batatan ate o porto do rio Tibiry, 

por este ate sua foz na bahia Quebra-potes, e subindo por 
ella ® pelo rio Mosquito ate a bahia do Taua desce por esta 

pelo Boqueirao ate fechar na ponta do BomSm, 

^ Sua maior extensao^em terrritorio tomada pela estrada 
® seis leguas de norfe a sul, e de cinco leguas de leste 

a oeste. 

Ahi 

^^"■Vapahy.) 
ossue uma cadeira de primeiras letras para meninos. 

^ existe uma povoa^ao ja ^m bastante decadencia ['vi 

<^feada pela lei provincial n. Ill de 28 de agosto de 1841. 
ahi 

Hat • • ™ pequeno tempk), para servir de 
(jg virtude da lei provincial n. 186 de 30 de julbo 

diet • collegio eleitoral da capital, e tem um so 

I'^'^'tantes desta freguezia empregam-se na lavoura de 

cajg' arroz, e algodiio, porem tudo em pequena es- 

algumas pequenas casas de negocio de 
riag '^o'hados, alguns engenhos de assucar, cinco ola- 

deau'^'i^ Pedreiras em servifo activo e alguns lavradores 
''o. arroz, farinha e mais generos. 

Sua populaoao e de 2,802 almas, sendo livres 881 do 
sexo masculino, e 73 do feminino, e escravos S76 do mas- 
culino e 482 do feminino. 

Bahia do i^^raial.—Fica entre a terra fir- 
me e o sul da ilha de S. Luiz. 

Da ponta de (^uarapiranga t foz do rio Mosquito tem es- 
ta bahia tres a quatro leguas de comprimento, e duas de 
largura pouco mais ou menos. < 

Pouco mais a L. se chama Bahia do fibiry, por causa 
do rio d'este nome, que por ahi desagua. 

N'este lugar costumam transitar as fgariMs, que vao e 
vem da villa do |losario. 

Batiia do Oalbello de Velha.—Acha- 
se na lat. merid. de 1" 18' e na long, occid. de 47° 13'. 

Em suas margens outr'ora habitaram os indios 'jpqpinam- 
bas, sendo o principal d'elles appellidado pelos portugue- 
zes < Cabello de Yelha. » 

Apezar de ter esta bahia duas leguas de comprimento e 
uma de largura, duas ilhas rodeadas de bancos d'areia Ihe 
difficultam a entrada, que e comtudo vencida pelas canoas 
grandes. 

Ja neste anno de 1870 pelo almirantado de Inglaterra foi 
participado ao consulado da mesma na^ao nesta provincia, 
que ao nordeste desta Bahia 1° 33' de lat, merid. e 44° 55' 
de long. occ. de Green bateo o vapor Ambrose n'um ban- 
co nao indicado nos mappas. 

Em 9 de maio de 1785 dezenove lavradores desta loca- 
lidade representaram ao vigario capitular Mtabosque, que 
como viviam 10 leguas distantes da villa de Guimaraes, on- 
de so podiam ir ou por mar navegando por quatro perigo- 
sas bahias', ou por terra a.atravessando caudalosos rios e 
outros mil incommodes » desejavam levantar n'estas terras 
em paragem propria « uma capella onde se podesse celebrar 
diariamente o santo sacrificio da missa. » 

Diziam tambem que para a desobriga da quaresma iam 
a villa de^icantara, por ter em ck^imaraes um unico sacer- 
dote, 0 parocho dos Indios. 

Declararam ja ter contractado em'ISj^imaraes para capel- 
lao por 160j^(000 reis por anno, e « assistencia de todo o 
perciso e necessario para o seu sustento e estado » o padre 
IkinoellSQnteiro^ixeira, conegp regular, vindo do rortck 

na corveta Esperanca. 
A este requerimento -juntaram uma lista mostrando pos- 

suirem esses lavradores 449 escravos, sendo Joao Antonio 
Lisboa e Filippe Pedro Borges os que mais tinham pois 
aquelle contava 57 e este 56 captivos. 

Cora vi^ ao promoter do juizo ecclesiastico, entao o pa- 
dre'Sqrios JHe da"l3aQwra, opinou este que nao se conce- 
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desse licen^a para erigir-se a capella, sem os pretendentes 
raarcarem primeiro o patrimonio indispensavel. 

Aqui terminam os auios, e cremos que abriram mao de 
tal resolu^ao. ; 

DSaliia die Oixinan.—Esta situada na lat. me- 
rid, de 2", e na long. occ. de 46® e 51'. 

E muito espacosa pois tern tres leguas de comprimento 
e menos d'uma em sua maior largura (Lago Itinerario) e 
fica a sua foz a L. 

Assenlada a sua margem flea a villa de Guimaraes. 
Os rios Periciman, Tapitininga, Raimundo-assu, Pi- 

rauassu e o Pillar n'ella desaguara. 
Baliia d.e Otiaxencixilba.—« Hoje em dia, 

diz urn illustrado escriptor contemporaneo o commendador 
Joao Francisco Lisboa, nao se sabe ao certo onde foi assen- 
tado 0 aquartelamento portuguez, pois que este nome de 
Guaxenduba perdeu-se de todo. 

« Pela leitura da Jornada do MaranhCio par ordem desua 
magestade, feita no anno de 1614, manuscripto attribuido 
a Diogo de Campos Moreno, sargento-mor do Estado do Bra- 
zil, e que foi um dos cabos da dita jornada, collige-se que 
ficava entre os rios Mamuna e Miiny, quatro leguas para 
la da embocadura d'este, fronteiro e a vista da ilha de Sao 
Luiz em distancia de duas leguas e meia, nao devendo po- 
rem depositar-se muita confiancana indica^ao d'estas dlstan- 
cias, pcirque eram seguraraente tomadas a olho. 

«0 coronel Lago diz na sua Estalislica, que pelas suas 
combinaQoes a bahia de Guaxenduba e a bahia de Anajatuba 
(ou Inajaiuhd) quasi norte-sul com a ponta de Sao Jose, por 
que acha-se perto d'aii uma ponta junto da qual corre o rio 
Tatuaba, onde apparecem vestigios de um forte. » 

Quando vieram de Pernambuco os portuguezes comman- 
dados por Jeronimo de Albuquerque, ignorantes inteiramen- 
te do terreno, em que pensavam combater, depois de Ion- 
gas disputas e exploracoes mais ou menos inuteis, Belcbior 
Rangel chegou a presenga de Albuquerque, e Ibe deu con- 
ta (Berredo. Annaes) formal do bom successo da sua com- 
missao exploradora, com a noticia de que descobrindo to- 
dos OS canaes ate junto a ilha do Maranhao, nao encontrara 
francez algum nem embarcaQao sua, mas so sim, defronte 
da mesma ilha um sitio chamado uaxendub^. » 

Anunados com as esperancas e descripfoes de Belchior, 
resolveu-se a navega^ao para la, e depois de quatro dias 
de trabalhosa lida, pelas 10 horas da manha de 20 de ou- 
tubro de 1G14 deram fundo nesta bahia as oito embarcaroes, 
que formavam a armada niilagrosa, a qual, tendo sahido do 
Recife em 23 de agosto do mesmo anno, vinha expellir os 
francezes que se apoderaram da iiha do Maranhao. 

Tractaram logo de ediflcar um forte, o qual foi planeado 
pelo engenheiro da expedicao Francisco de Frias. 

Acima deixamos dito o lugar onde foi levantado, e ago- 
ra so acrescentaremos que tinha a forma d'um perfelto 
sexagono, implantado em uma eminencia cercada de fron- 
doso arvoredo, estendendo-se pela frente immensa praia de 
mar. 

No dia 28 d'esse mesmo mez ahi celebrou-se o santo sa- 
crificio da missa: decidio a sorte, que a fortaleza se chamas- 

se « da Natividade de N. Senhora,y> e d'ahi em diairte co- 

mecaram os trabalhos, que foram com perse veranda conti- 
nuados de dia e de noite. 

No dia 19 de novembro deo-se n'essas aguas, entre as 
embarcagoes francezas bem tripuladas e a fortaleza mal aca- 
bada e guarnecida, horrivel combate. 

Venceram os portuguezes, retiraram-se os francezes para 
a ilha do Maranhao em 2Q d'esse mesmo mez. 

N'esse dia celebrou-se uma missa solemne, e comeoou-se 
a construcQao d'uma igreja dedicada a N. S. d'Ajuda, a cujo 
favor attribuiram a fortuna de suas armas. 

A vista do que acabamos de narrar parece-nos, que o 
mar de Guaxenduba nao e senao a bahia de Sao Jos6, e 
sendo o forte de Santa Maria entre os^rios Mamuna e Mu- 
nim cremos, que o sitio e o mesmo da Villa Yelha do Icatii, 
uma das mais antigas povoagoes d'esta provincia. (Vide 
Agoas-boas.) 

Conflrma este nosso pensar a respeito d'este ponto obs- 
curo da nossa historia um registro, que deparamos na se- 
cretaria do governo d'esta provincia, do tempo de Alexan- 
dre de Moura, em 1615, quando concedeo a camara d'esta 
capital uma legua de terra para seu patrimonio. 

Por ser curioso aqui o transcrevemos em sua Integra e 
orthographia propria. 

a "^ncisco Di^arte de^'Seqsa, escrivao do senado da ca- 
mara desta cidade de S. Luiz do Maranhao etc. Certiflco aos 
que a pre^ente certidao virem quo revendo um caderno an- 
tigo do senado neste a fl. 2 achey o treslado da carta de data 
e sesmaria da legoa de terra de conselho da forma e theor 
seguinte: Alexandre de Moura, capitao-mor da conquista do 
Maranham com os poderes de governador geral do estado 
do.Brazil Caspar de Sousa etc. etc. Fago saber aos que a 
presente virem, que havendo respeito ao ser coisa muito 
necessaria povoar-se esta nova conquista, reparto as terras 
d'ella de sesmaria a todas as pessoas, que as quizerem bene- 
ficiar. E porque 6 coisa convenientissima o terem os lugf- 
res, onde de presente se hao de fazer povoaQues, sem se- 
rem obrigados a senhores particulares, pellos muitos inco®' 
modos, que, de nao as terem, temos visto que padesse®- 
Hey por bem e servigo de S. M. que nenhuma terra, qtis 
eu ou outra qualquer pessoa, que para isso tenha poder- 
dermos ao redor dest%^idade huma legoa, tenha forga nefli 
vigor, e seja invalida: e toda que se della tomar nao sej" 
valiosa, e em todo o temp# se Iho possa tirar e perdere"^ 
as bemfeitorias que tiverem feito, por quanto hei as diW' 
datas por invalidas e de nenhum vigor, nem forga, ress^'' 
vando porem as datas dos mosteiros, e as terras que estS" - 
defronte deste porto onde se ha de ir por mar, e as da'''^ 
que se derem no destricto declarado, e n'ella haviao sua de 
niarcagao, comessarao dos conflns d'elle depois de acaba'^® 
a dita legoa, que Ihe dou para o conselho e as terras 

forem para hortas, podera aforar a camara desta cidade 
pessoas que Ihes parecer em vida, e nao fatiota, e nao 
cedera a quantidade do terra quo assim aforarem do 
bracas em quadrado, e outro sim, hey por bem o serviC-O' ^ 
mesmo senhor, digo e serviQo do dito senhor, que nosp"^ 
radouros dos portos d'esta cidade huma banda c 
nao deem nunca, a nenhuma pessoa, do salgado a don 
ichega a mare de preya mar a 15 brafas, por quanto o o' 
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sitio e necessario para beneficio e conserto dos navios, cjuc 
aqui vierem, quG sem isso se nao poderao aviar e isto mes- 
nio S6 Gntendera no sitio do Sao Jos6 6 Gin Itapary, onde 
tambcm e conveniente que haja urna villa: 6 do proprio 
niodo em Santa Maria no porto de Guaxenduha em terra 
firme, onde tambem e convenientissimo fazer-se povoaQao 
por muitas razoes importantes ao service de S. Magestade; 
e para de todo constar para todo o sempre mandei passar 
a presente por mim assignada e sellada com o sinete de 
minhas armas que mando se ponha no principio do livro de 
registros das datas, que sera numerado e assignado pelo pro- 
vedor da fazenda desta conquista Francisco de Farias. Mes- 
quita para sempre se saber era como todo dito mandey em 
Sao Philipe do Maranham aos 12 dias do mez de dezembro 
de 1615.—Alexandre de Moura. v (Vide livro 2° de re'^is- 
to das provisoes, leys e ordens de sua magestade etc., cujo 
titulo e—2" officios, ministerio, 1733 a 1739~na pagina 
133 verso, linha 27.) 

Baliia do GJ-tir'u.py.—Vide Gurupy. 
]3aliia d.o ,"S. Jose.—E formada peia ilha do 

Maranhao a 0. e pela terra Grme a E., tendo na sua entra- 
da 0 grupo das ilhas do Pria, das quaes a maior e a mais 

septentrional e a de Santa Anna. 
E muito perigosa a bahia jle S. Jose por causa dos ami- 

udados e variados baixos. 
Diz 0 engenheiro^go «que tendo um navio montado a 

ilha de Santa Anna, a 0. a babia de Sao Jose assas pe- 
rigosa pelos innumeraveis baixos, e assim denominada por 
se notar nplla a ponta de Sao Jose, que e a ponta E. da 

#aranhao, e passada esta termina.^ mesma bahia 
no rio ^Mosquito, que da volta a ilha do Maranhao, e esta- 
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sa 

jjelece a communicacao ao S. d'e^a entre as bahias dg Sao 
^rcos e Sao^se com 62 ^i^agas ue largura e -/^^/tf'agua. 

« A Iwhia e formada a E. pela ilha de'^nta^na e a 0. 
pela do^araniiao e iSoroa 'gfande, de sorte que os baixos 

3 bahia de Sao Jose podem ser considerados ramificaeoes 
mesma coroa. Esta dista a mais de 7 leguas ao N. da 

onta de Sao'^e, mas nao chega a 12 comoNiimentel e 
®^tros querem: a sua face de 0. ou de sotavento corre 

^ 0. S e sua rebentacao de 0. esta quase N. S. com a 
Ponta do%;;^ssagy, que e uma ti^ieira com malha branca 

ilha do Maranhao, onde o desembarque nao e bom 
\Vide Sao Jose de liiba-mar^) • 

JS. ]M:ax'cos.—Ao occidente da 
do Maranhao existe esta bahia, qne tem 12 leguas de 

^ORipritnento dcsde o morro Itaculumin ate a foz do rio Me- 
e duas em sua maior largura, semeada d'ilhas, bancos 

^•"eia e d'arrecifes. (Vide forle de S. Marcos, artigo For- 

dividida longitudinalmente por um baixo, e assim for- 

iit^ canaes, que perto do forte da Barra so rcunem em 
^ So ate 0 Bacanga, ficando um ao alcance da bataria de 

e 0 outro so pode ser dominado pelo forte de S. 
de Alcantara, ponto este ainda em controversia. 

de Moijra em vao intentou chamar a esta ba- 

%r ^ Santos, em commemoraQao da victoria, que 
lUa francezes obteve em 1° de novembro de 1012, do a igreja catholica festeja todos os santos. 

Dice. 17. /—G. 

Em 26 de abril de 1799 o governador D. Wgo de^uA 
ofRciando para Portugal disse «ser necessario collocar- ' 

se n'esta bahia algumas boias a maneira das de ^ngalla, 
ou de varies portos de ^glaterra, que sirvam de guia°para 
se acautellarem dos multiplicados perigos que nella encon- 
travam. » K 

Baliia do X'il>©r*y.—Vide Bahia do J^rraial. 
Balsas (RIO DAs).—Nasce na Serra de Tauatimja 

ao N. e desagua no Parnahiba no lugar chamado—5. Felix 
de Balsas—mm?, de 40 leguas a E do Riachao. 

Em 1819:era S. Felix o principal lugar da ribeira d'este 
rio, e ahi n'um pequeno povoado, composto de mais de 
sessenta fogos, havia uma boa capella. 

A sua populaQao era d'indios Acroas e de gente civilisada. 
Nas principaes festas do anno ahi compareciam os mora- 

dores d'esta ribeira e da do rio Neves. 
Foi muito sujeita as correrias dos indios da nagao Chavan- 

tes, que, descendo dos sertoes de Goyaz atravessavam0rio 
Manoel Alves Grande, e praticavam entao p'este territorio 
muitas atrocidades, como aconteceo no dia 23 de fevereiro 
em lr819, em que mataram trinta e uma pessoas na fasenda ' 
Olho d'Agua. •* y 

Esta ribeira e cortada pelo insigniflcante ri»>Macapa, in- 
teiramente inavegavel, o'qual vae fazer barra no rio Balsas. 

A largura d este rio e maior do que a do Itapicuru pa- 
ra cima de Caxias, e tao consideravel o seu fundo, que na 
maior secca nao tocam no seu leito as compridas varas das 
balsas ou jangadas, que o navegam. 

No verao e muito trabalhosa e quasi impossivel a nave- 
gacao em semelhantes embarca^oes, por ser o seu leito tao 

montuoso, que o torna cheio de caxoeiras. 
Foi um tal Vi^nte Dipgo o primeiro que tentou navegar 

este rio, embarcfedo uma carga de couros n'uma flotilha 
de balsas. 

Perdendo Uido por mau governo, de tal raiva se possuio 
contra seuylfuio, que o rdpaz com medo fugio para as ma- 
tas, sem que se soubesse noticias d'elle. 

Aterrados todos com esta catastrophe, ninguem mais quiz 
tentar tal navegagao, continuando o algodao, os couros, e 
0 gado a ser conduzido por terra para o porto do rio. 

Em setembro de 181-3 o major^ncisco de^ula ^i- 
ro intentou descer por elle embarcado em balsas. 

Para veneer doze leguas desde a fazenda Acjua Branca 
ate a da Yarginha, gastou tres dias, passou por mais-de 

caxoeiras, cm algumas d'ellas quasi naufragado, en- 
contrmi muitas ilhas, onde quasi que se perdeu arrastado 
pela violencia das correntes nos apertados caminhos, que 
deixavam ellas entre si e a terra firrne, e ameacado cons- 
tantemente de ser esmagado por muitos paos, que das mar- 
gens se debruQavam sobre o lume d'agua. ■ 

No inverno desapparecem asSijjas e as>>asoeiras e a na- 
vegagiio 6 suave e breve. ■ 

N'este rio acha-se o peixe electrico, ou^p&j:a^ue na lin- 
gua indigena (Gymnotus clectricus. L.) 

JBalseiro.—Riacho, que nasce em terras alias ao 
sul da villa de Pastos-Bons, corre a 0 d'ella em distancia 
de 1:300 bracas e vae ao norte juntar-se com o riacho «Cor- 
renle, ».■ que desagua no rio Itapecuru. 

Biblioteca Publica Benedito Leite 



42 BAN 

lir povoado'desde suas nascenles, e suas margens sao ter- 
renos ferlillissimos, e « proprios, diz o major F. de Paula 
Ribeiro no § 15 da Memoria ja citada, para a plantaQao de 
cebolas, alhos e mais hortalic-as ate para exportar em quan- 
tidade, especialmente os repolhos em saiga, as cebolas e os 
alhos, muito mais vifosos, e reproducentes do que os me- 
Ihores de Portugal. 

« Assim mesmo os trigos, as cevadas e todos os mais 
^ graos e frnctos da Europa vegetariam aqui se os piantas- 

sem, muito abundantes e em pro da Capltania, porque cer- 
tamente ella nao tem ootro borado mais analogo, nem assim 
tao interessante. » 

Balsixxlxa.—Rio que nasce na Serra do PeniloiUc, 
corre a N 0 e entra no rio Parnahyba entre as situaQoes 
chamadas aOlho d'Agua e Taboca. » 

I3alua,rto.—Vide Fortalezas. 
Banco commex'*cial- — Organisoa-se em 

Mafiihao um estabelecimento bancario com esta denomina- 

r C-ao- 
Os sens estatutos com dacta de 2G de abril de ISifi es- 

tao assignados pelo conselheiro ^J^aqnim ^ira da^Si^va e 
'Stiusa, "Jeigo G^lberto da b^sta, ^^ancisco "F^uctuoso"!'^- 

• reira,>Jtose%jdrigues^xo e Tl^az'B./^inston. 
Era ofe desconto, deposito e emtssao :Se^ capital podia 

ser elevado a 800:000^000 reis, divididos em 4,000 acQoes 
de 200^000 reis cada uma. Venderam-se somente metade 
d'essas acQoes. 

Os seus dividendos regularam a media de 22 % ao anno 
do valor nominal de cada accao, e estas chegaram a ol)ter o 
agio de 50 \k ®/oj 

Foi no meio desta prosperidade surprehendido pela or- 
dem do governo para que se convertesse em "S^^xalW^l do 

. Banco do Brazil, ou entrasse em liquidapo embora o praso 
do sua existencia fosse ainda longo. Levados os seus a,ccio- 
nistas uns pelas intimaQoes do governo, outros pelas vanta- 
gens que viam na conversao, votaram por esta, do que mais 
tarde se arrependeram, terminando as opera^oes deste ban- 

/CO, 0 primeiro que a provincia possuio, em 31 de raaio de 
S^VlSrjG. (Vide—Caixa filial do Banco do Brazil.) 'fc- 

I ^ -Oaixco oommoi-cial,—Forara os negocian- 
tes l^rtiiius "Seyer elh8^o""P<^ro"*mbeiro os primeiros, que 
tiveram a ideia da creagao d'cste banco: a elles depois unio- 
se com bastante dedica^ao o negociante''^9Q2uim'l»arqaes 

rigues. 
Foram os seus estatutos approvados pelo governo geral, 

sem a menor alteracao do que se fez na capital do !\rafa-- 
IlluiO. 

Muito tempo havia que elles se achavam no Rio de Ja- 
neiro, sem decisao alguma, c so a exfor^os, actividade e 
dedicagao do Tiarao d'^^jatuba e que sahiram do esqueci- 
mento, a que parece estavam condemnados, sendo pelode- 
creto n. 4390 de 13 de jullio de 1869 authorisada a sua in- 

^ corporacao. 
"J r Principiou a funccionar no primeiro dia do mez de dezem- 

de 1869. 
5 0 sen estado em 30 de junho de 1870 demonstra-se pelo 

seguinte balango fechado nesta data, relative ao 1" semestre 

de sua existencia. 
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Actiro. 

ACCOES: Por 8000 nao emitti- 
das     

ACCIONISTAS: Pelas entradas 
nao realisadas de 12000 ac- 
Qoes    

LETRAS DESCONTADAS: Sal- 
do em carteira.    

LETRAS CAUCIONADAS: Sal- 
do cm carteira  

CONTAS CORRENTES CAUCI- 
ONADAS: Saldo de diversas 
contas  

JUROS: Saldo desta.conta... . 
MOVEiS: Pelos que possue o 

Banco   
CASA FORTE: Valor della... 
DE90SIT0S: Por 600 accoes 

depositadas pela Directoria. 30:000(5000 
Por titulos em caucao G6:598f5688 

CAIXiV GERAL: Saldo existente 

JPassivio. 

CAPITAL : Valor de 20000 ac- 
coes        

CONTAS CORRENTES SIM- 
PLES: Depositado por diver- 
sos  

LETRAS A PAGAR : Pelo im- 
portc de dinbeiro tornado a 
premio —    

BANCO DO BRAZIL: Saldo de 
sua conta ;  

FUNDO DE RESERVA : Perce- 
bido na venda de 200 accoes 1:402;?000 

5 % dos lucros liquidos 
deste semestre  I:33'i.f5027 

DEPOSIT ANTES : Pelo deposi-*  
to da Directoria 3G;000/j000 

Por diversos valores em 
caucao A.... GG:i)98j^G88 

DIVEtlSOS CREDOREs"al(Jo  
de sua conta  

COMMISSAO DA DIRECTORIA: 
dos lucros liquidos des- 

te semestre....  
DESCONTOS: Saldo do mez 

passado  29:198^143 
Dos descontos 

do mezde Junlio 0:937^610 3G:135)^i753 
Levado a lucros e perdas. '.'.' 27:824,5900 

1° DIVIDENDO: Pelo de 2^000  
a cada ac^ao em 12000 emit- 
tidas  

LUCROS E PERDAS: Saldo por 
dividir que passa ao seguin- 

800:000)5000 

480:000;S!000 

729:130^721 

23:243^000 

198:623(5546 
5:442^018 

/ 

1:027,5000 
2;595!5460 

102:598^088 
54:741,5952 

2:390:402^^ 

2:000:000(5000 

41:030,5000 

204:373(5443 

H:320,^9b3 

2:73G??027 

102:598^088 

480^000 

1:334;)027 

24:000(50'^ 

te semestre. 

2:390:402^5' 
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0 Desconto regulou a 10 7o. Fizerara-se neste inez H 
tranferencias de 230 acgoes que regulou de premio 7a.. 
8000 reis por acQao. 

Banco d.o ]Mar'anliiJLO.—Aos esforcos e tra- 
balhos do negociante^aquim JwSrqueSj^drigues deve-se 
sem duvida a origem e creacao d'este'importante e utillis- 
simo estabelecimento. 

estatutos dactados em Maranhao a 17 de jullio de 
■18fo7 foram approvados pelo decreto n. 3085 de 25 deno- 
vembro de 1857. 

For elles se conbece, que esto^nco e de deposito, des 
conto 0 emissao, e que duraraCl5)arinos contados de sua 
installaQao, tendo de fundo capital'dez rail ac^oes na impor- 
tancia de mil contos de reis, podendo este fundo ser ele- 
vado por deliberagao d'assemblea geral dos accionistas e 

autorisaQao do governo. 
Em 15 de margo de 1858 foi a sua installaQao: em 12 de 

maio comegaram as suas operagoes de desconto e emissijes, 
e em 25 de outubro do mesmo anno deu-se principio ao 

pagamento do primeiro dividendo de yi50 reis poracQao 
Os seus dividendos tem regulado 13 7o ao anno sobre 

0 valor nominal de cada acgao, chegando estas a obtei 

premio de 50 7o; hoje porem cotam-se na p'raca com o 
agio de 44 7o. 

0 desenvolvimento e prosperidade deste estabelecimen- 

to ^gQ_satisfazendo a1nda as necessidades da praga levaram 
accionistas a fazer-lhe importantes reformas como sejam 

^ugmento de capital, creagao de uma sessao bypothecaria e 
solicitaQao aos poderes competentes para a proroga^ao do 
Pi'aso de sua existencia e da effectividade d'aquellas medi- 
•^38, autorisacao esta que dara maior inipulso a tao impdr- 
^3nte instituioao. 

0 seu estado crescsnte e actualmente o seguinte, segun 
0 balanQo de 28 de maio de 1870, relativo ao 24° se^ 

"lestre : 
Activo. 

^P<>hce$tla divida publica: Pelas 200 de 
^1:000j5!000 que o Banco possue  190:150^^000 

1:815^100 
24:000^000 
53:051f5557 
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^^ODeis; Pelos constantes do inventario. 

de raiz: Valor do predio  

prolestadas: Saldo da carteira  
' de. hypotheca : Idem  
* caucionadas: Idem  
* desconladas: Idem  

ht 

h, 

Ju 

'"Os d'apolices da divida publica: Sal- 

desta conta  
f/py conlas correntes caucionadas: 

desta conta  
de dinheiro tornado a premio: Sal- 

Cob'   
J^^as por conta de Terceiros: Saldo 

conta  

Irmao em liiiuidacao: Saldo 

    

^as -^^diciaes: Saldo desta conta... 
tJa de Dorningos Jose da Sil- 

Cof^i Saldo desta conta  
'^^rrenles caucionadas: Saldo des- 

-ta conta   431:227^004 
Caixa^ Dinheiro existente  318:439)51975 

■'2:547:107^^ 
PnsHivo,   

Capital: Uealisado em 10000 acQoes  l:000:000i$!000 
Emissuo: Valor em circulatjao  303:42d)^JOOO 
Fimdos de reserva: Realisado ate esta da- 

ta    178:135,$!777 
Sella da emissao: Vencido ate esta data 042^800 
Dirceloria do Banco: Sua porcentagem.. , 3:956)51612 
Fi&cal do Banco: Seo ordenado  659^435 
diver SOS credores: Saldo desta conta  2:022^054 
Letras a pagar: Por dinheiro tornado a 

premio '... 828:060,5(173 
Deposilos para Vc simples : Saldo desta 

conta  
Descontos: Saldo desta conta  
Dividendos: Nao reclamados..  

• 24.° a pagar  
Lucros e perdas: Saldo desta conta  

130:648;5i086 
23:695;J857 
10:852,^(240 
65:000^^000 

9)5598 
2;54^I07^032 

^^ax'Tjaclos.—Antigo lugar no rio^pecurii entre 
Peritoro e Pirapamas. 

Dizem uns, que tomou este nome de uma aldeia de in- 
dios, muito populosa no tempo d6s Jesukas, cuja origem e 
a seguinte, como aflirma..o capitao'TS^i^ao'iSi^cio da'^^vei- 
ra na sua RelacUo Summaria ja citada. . _ 

Com 0 naufragio da frota de ^ao de ^rros,^ue preten. 
demos tTescrewT'lo artigo Maranhao (provincia), alguns 
portuguezes que se salvaram, embrenharam-se nas mattas 
entre o rio Alunim e^^dpecuru, e viveram tao arredios da 
gente civilisada, qufJaflnal foram considerados «gentiosem 
tudo differente do gentio ^^rra, porque viviam em>«(!)ra- 
dos, comiam pao de,J2^rro, e nao usavam da farinha de 
mandioca, nem de arcos e frechas, e por divisa criavam bar- 
ba como ns portuguezes. e nor isso os circumvisinbos os cha- 

Q%arhados, como os de que atraz fica dito, o tem 
atlas como achas, e zagaias de arremeeiU-cam., que 
OS e valentes, e diziam~ser descendentes de bran- 

, a quem elles chamavam"?<^s, parece por racuioriaHe cos 
88:165/5000 al^uuT Pedro notavel, de que "conservavani aquello nome 
22:761 ;!^000 era com tudo gentio tao barbaro, ou mais que o outro: e 

372:763)5(386 porem nao quizeram nunca paz nem tracto com os francezes, 
dizendo que elles nao eram verdadeiros Peros.» 

2:000^00(71 Tinba uma boa igreja, que, depois de muito arruinada, 
cahio por terra. 

25:94if5(709 Possuia este templo a^gumas imagens de grande vulto, as 
quaes foram recolbidas a igreja da villa do llapecurii-mi- 

9:899/5(016 rim. 
Ilouve uma expedigao militar ou bandeira commandada 

1:759^190 pelo capitao'l^ancisco (fJWcieida, de que resultou serem 

3acificados os 0tanares, Barbados e Aracares^ 

3:317?5!600 Pouco depois parte .4os fi%0na/6s procuraram a aldeia 
539j5(695 pequena dos liurbados, que injusta e tiranamente baviain 

morto a maior parte dos Guanares caj^zes de pegar em ar- j 

1-274^400 mas, e Ihe aprisionado as nwlheres e mios: alem da /LJ 
- - - itao-gencralM^I 

'■fil 

llluoy O lUO a^i loiuiiauu ao ^ 
)ra da paz, mandaram os^^ados dizer ao 
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que se queria os filhos e filhas dos ISManares la os fossjj 
^ buscar. J ft-, 
' Tendo necossidade o govesnador de ir ao IWa em ser- 

vico de S. M. passou portaria para que o ouvidor^ conheces- 
se por devassa o que aciraa s^cha referkjo, e rern^tesse 
OS autos ao capitao-mor D. jai^ncisco i?Imens de>^gao, 
que em sua ausencia ficava governando a praca e a capita- 
nia. 

Pelo i 3 do regimento de 22 de a§^o de 1722 recom- 
ji«nendou o govemador^ao ps^re^S^brieTs^grida eaos prin- 
iftitoipaes da akleia^^^nde closh^bados « que nao tivessem 

*amisade e iiem admittissem os da aldeicf^iuena a vista 
da sua maldade e infidelidade, e sendo necessario se pode- 
ria mandar uma escolta ao Rvm. padre missionario para sua 
seguranQa e para o effeito referido, quando el!e so, resolves- 
se a ficar em corapanhia ios IJarbados da Aldeia Gpande » 

Pelo art. 5" mandava aprisionar a todos e raatar no furor 
da guerra os que resistissem, e persegtiir os que escapassera 
ate se renderera, para que ^ervisse de exemplo e t^ror as 
mais nagoes. 

Aclia-se registrado em um dos livros do archivo da ca- 
mara municipal da capital um ofSclo, participando a metro- 
pole, que uma handeira fazendo entrada na aldeuT^cjuena 
matara 200 a 300 indios e arrazara as suas choupanas e ro- 
Cas. . V 

As terras d'este i^ar ou^eia foram doadas ao ouvidor 
dr.^«5^ncisco de^^ul£^B^]ior^^S^^■te. 

Bair'r'a. do Oaju,.—Vide Cajii. 
Bar'r'a d.ek Oanarias.—Vide Camrias 
Bai^ra do OaxT'apato.—Vide Mclanciei- 

ras. 
Ibarra do Oor*da, villa, freguezia, e jiuni- 

cipio.—A villa de Santa Cruz da Barra doCorda.esta situa- 
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da na, lat. merid. de 5° 3' e long. occ. de 47° G' 
E banbada a N 0 e S. pelos rios 'Mearim e Corda. Regada 

por um grande rio*e por um ribeiro, pode mais tarde tor- 
nar-se importante e muito util; dotada d'um clinia ameno, 
de ar puro, e da saudavel e cristallina agua do rio Corda, 
sendo a navegafao do Mearim ate abi possivel cm barcos a 
vapor de 23 a 30 cavallos, logo que se destruam os oi?sta- 
culos existentes nas caxoeiras da Lagem Grande, do Ucboa 
e da Pedreira, esta villa esta destinada a ter um prospero 
futuro. 

Os fundadores deslC' lugar Manoel Rodrigues de 
Mello ttcboa e Manoel Raimundofl^ciel^rente. 

Pela lei provincial n. 232 de 30 de novembro de 1819 
foi creada uma capella curada aqui, entao 2^ districto da 
villa Qa Chapada. 

Cinco annos depois pela lei provincial n. 342 de 31 de 
maio de 1834 foi elevarla a cathegoria de villa. 

A capella foi tambem erecta em freguezia pela lei pro- 
vincial n. 368 de 24 de julho da 1834. i——/ 

Por uma.. porrespondencia publicada no PaizJ do 24 de 
fevereiro do corrente annoi,^soubemos qiie-abi ha pouco 
tempo se construio n'um largo uma igreja com boas madei 
ras, que disputama dura^ao aos muros de pedra e cal, nao 
estando ainda as suas paredes tapadas de barro, senao as da 
capella-mor. 

s limites desta freguezia principiam no ponto confluen- 
do rio Flores com o Mearim, e por este acima, uma e 

outra margem ate a barra do rioEngeitado, seguem o lado 
direito deste ate suas vertentes, e d'abi por uma linha sul- 
encontram com' a linba divisoria da ffeguezia de S. Felix de 
Balsas, de cujo ponto vao por uma outra linha recta em di- 
reccao as cabeceiras do rio Alpercatas; tomam flnalmente 
toda a margem esquerda deste rio ate sua conflueneia com 
0 Itapecurii, e por este abaixo ate a barra do rio Corrente, 
d'ahi seguindo uma linha recta a conflueneia do rio Flores 
com 0 Mearim. 

Sua extenfao de longitude 6 de cerca de sessenta legu- 
as, sobre cincoenta do latitude. 

Possue duas cadoiras de inslruccao primaria para o sexo 
masculino e feminino. sendo aquella creada pela lei provin- 
cial n. 409 de 18 de julho de 185G, e esta por outro acto 
legislativo n. 418 de 30 do mesmo mez e anno, e tem urn 
delegado de instruccao publica e um commissario vaccina- 
dor. 

Ha dez annos pouco mais ou meaos que se principiou a 
edificar no largo da matriz uma casa para servir de cadeia, 
e para as sessoes da camara e jury. 

Infelizmente as suas paredes chegaram apenas a altura 
de uma braga, e hoje ja estao muito deterioradas pelo tem- 
po, perdendo n'isto o& cofres provinciaes mais de quatro 
contos de reis, c ficando esta localidade com a falta essen- 
cialissima d'este edificio.' 

Tem algumas casas de negocio de seccos c molhados, 
alem de regatues que negociam pelo rio, e varias tendas de 
artes e officios; 
^ todo este municipio, que c pertencente a comarca 

da'^pada, encontram-se seis engenhos para o fabrico de 
assucar, rapadura c aguardente, alguns lavradores de arroZi 
algodao, mandioca etc., e varios-criadores degado vaccuiii> 
sendo calculado este em 4:000 cabegas, que produzem 
bizerros annualmente. 

Distingue-se este municipio pela criaQao do dito gado, poi» 
sua lavoura e em tao pequena escala, que calcula-se a pi'O' 
ducgao agricola annualmente cm H:100 alqueires de far'' 

) nlia, 2,200 de arroz, 2:300 de milho, 46 arrobas de fuiB" 
e 31 pipas de aguardente. 

Em 'I860 havia 7 engenhos de madeira, sendo 3 para 0 

fabrico de rapaduras e 2 para o de agoardente, produzind" 
um delles 300 arrobas de assucar e 2:300 frascos de aguaf 
dente. 

Corre da villa da Barra do Corda para a da Chapada u®' 
estrada, a qiial com quanto fosse bem descortinada na o<^' 
casiao da abertura, nao tendo side depois reparada, vai-®® 
tornando intransitavel. 

Encontra-se outra estrada para\^ias, principiada ha 
cos annos. A MO bragas distantes da villa, diz o engenh®' 
ro visconde de a^nt^iiiMnd em seu relatorio a presidenc'*"' 
existe grande quantidade de pedra calcarea. 

Em 1869 a villa tinha 17 casas de telha, sendo apena^ 
caiadas, 98 cobertas de palha, c construidas de taipa. 

Constava entao a populagao de 312 pessoas livres, seo 
-78 homens, e 234 mulheres, e de 72 escravos, sendo 

homens e 39 mulheres. 
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No anno de 1883 possuia a villa 123 casas, das quaes so 
17 eram de telha, e tinha duas pra^as, uma junto a margem 
do rio, chamada da Matriz, e aoutra a vinte e tantasbracas 
de distancia caminhando para o centro, lugar onde se pro- 
jectava edificar uma igreja consagrada a Santa Filomena. 

Consta agora sua populagao de cinco mil habltantes sen- 
do ; 32G0 livres de ainbos os sexos, 400 escravos, e 1340 
indios em sua quasi totalidade pagaos. 

Nao possue, o que e de admirar, nem um so batalhao do 
servifo activo da guarda nacional e nem companhia do da 
reserva. 

Se um dia poder ser destruida a Lagem-grande que se 
acha no rio Mearim, dando lugar a que barcos de vapor na- 
veguem at6 esta villa, entao ella florescera muito, bem co- 
mo^ a da/^apada, dis^e 23 leguas, a de PiTstos-Bons 3| 
leguas, a de Santa jBereza 70 leguas, e a cidade da Ca- 
rolina 80 leguas. 

Ficara ella sendo o centro, d'onde partirao para as villas 
acima mencionadas soccorros e auxilios na paz e na guerra, 
ii.a prosperidade e na adversidade. 

No dia 22 de'agosto de 1866 deu fundo mBarra do Cor- 
da 0 vapor S. Joao Vencedor, depois de pessima 

cujas'diiBculdades mais se agravaram pelo estado 
chegando um pouco estragado, ja por ter batido em uma 
cachoeira e ja pelo choque de muitas madeiras que encon- 
trou no rio: assim mesmo venceo elle, sendo obrigado a 

-Parar para cortar lenba e reparar algum desarranjo na ma- 
luina, 90 leguas em 12 dias rio acima. 

- Grande foi o entliusiasmo da populaQao, vendo pela pri- 
iiieira vez no rio balouQar-se um vajor, elemento de ordem, 

"e vida e do progresso, devido tudo ao genio incansavel e 

l^fflprehendedor de Mr. Portal, que nao ollia para obstacu- 
quando ve adiante a gloria para si e o bem para a ter- 
que 0 acolheu. 

5^ar*x*a d.o Meio.—Braco pouco considerave 
0 rio Parnahiba, mui proximo ao mar, entre a ilha de 

t-aftarmseados Poldr 

Esta ilha, como a do Sobradinho, jaz ao oriente da po- 
voa^ao dfi^Carnahubeiras, que Ihe flea -vista, teodb de per- 
meio uma ilhota: a sua'circumferencia e talvez de 7 lvii^[^ 
metr^. . 

—Assim se chama o lugar, per- •/. 
to da^eja de S.^iago, onde se veem ainda^^vantadas ^ 
as pired&s^mestr'as d'uma pequena ^c^apella, cuj.o historico 
e 0 seguinte: /' ' - • 

Ji^urenca da^uz^^heiro, viuva de J<5ao de >Jello>^!o, 
fez vo^ de construit e dedicar a^^jjlfj^das ^rraquinbas 

uma^mida, e para isso escolheu umymio, qbe tinha "den- 
no cnminkn ndhn. que ia {f&ra a tro-'uos limites da cidade 

igreja da Madre dePeos. 

Reqqjereu ella ao vigario geral lice^'p ptra isto, promet- 

ulto Divino e ate pa- 
itol sem f],»ta, foi des- 
pelo vigario Matabos- (3 

i 

tendo dar todo o necessario para o 
trimonio perraanente. Este requerime 
pachado em 13 de setembro de 1779 
que, com vista ao promoter do juizo ecclesiastico. 

N'esse mesmo dia, por escriptura publica passada pelo 
tabelliao^f^acio de^yola^ckman, doou para patrimonio 
da capella os aju-gueis das casas em que morava na rna dr> 

viagem, Acouyue. e na falta destes alugueis a quantj^de 6^!400 reis 
do rio, annuaes. 

No dia^^ dr. j?^rn"M^o ^quTmao, promotor do juizo 
ecclesiastico, deu o seu parecer favoravel a pretengao, re- 
querendo porem vistoria sobre a decencia e capacidade do 
lugar onde se pretendia edificar a capella, que devia ser de 
pedra e cal, ressalvando-se os direitos parochiaes, nao se 
dizendo missa sern ser visitada, bensida e convenientemen- 
te paramentada. 

No dia If) mandou proceder a vistoria requerida o dr. 
vigario.j3<fpitularji^nego ^ancisco ^^tabosque. 

ros. Acha-se quasi obstruido por raa- 
^siros e areias, de modo que torna-se difficilima, so nao 

-ainda mesmo em lanchas. ''^Po^sivel, a sua navegagao, 

r^ova.—Pequeno nacho, confluente do 

Cao ^ kilometros acima da povoa- ■^0 de Nazareth ; ou 23 abaixo do porto do Boqueirao. 

cla Tixtoya.—Bra^o o mais occiden- 
° niais consideravel^do rio Parnahiba. Conta de exten- 

tro ^ Bernardo, no interior, 40 kilome- a sua moior largura, de 0'kilometros, e entre a illK^ 

f^jl^^^^ncieiras e a terra firme que faz parte da CarmJm- 

, barra, 
ella que e a mais franca, tem vistas mui dilatadas ; 

encontram tartarugas e tubarijes. 

que origem da Barra da Tutoya e o rio de S. Rosa 
l)ai,:„ em dois largos canaes, antes de lancar-se na . '^'furca-;  

'^do Manlihle 

Ca jj ^^^acoa.—Ilha do Delta do Parnahyba, situa- 
do ®®bocadura do rio de Santa Rosa; ao S. E. da ilha 

pareco ser uma continuacao, por estar 
esteij.o^'^''^^ 3 ella e apenas separada por um insignificante 

No dia^^fofieita a vistoria no sitio chamado yfsta 
na estrada veilia da Marlro rlR Dp.ns na casa da "aita viuva. 
Achado bom o lugar, n'esse mesmo dia obrigou-se a viuva 
a fazer a cajiella, como requereu o promotor. 

No dia(2Q}teve licenQa para a edificaQao, gastando com'^ u I^UIUy 
todos estes^apeis a quantia de 2i$763 reis. 

^chamos outro requerimento da yiuya oedindo que, co-^' 
mo a cajjella se achava prompta e decentemente p,aramen-* 
tada, fosse bensida, visitada, e logo licenciada para n'ella' 
se celebrarem os oiTicios divinos. Teve este despacho.— 

Proceda-se a^dil^encias do estylo. Maranhao, 5 de se- 
tembro de 17^ 

No dia/To^illestB' mesmo mez foi a cap^la visitada pelo 
dr. vigari^eral e governador do bispado^l^ao bii^rte da 

e « achou-a hem amba-la, com os paramento^ieces- 
sarios para nella se poder celebrar o sartf^ sacrifieio da 
missa e mais officios divinos com decencia. E sendo assim 
visitada benzeo a dita capella e seu airo na distancia de 
trijita sendo presenies a Bom. cur a da freguezia 
"Mrnardo p/tquimiw, o promotor do juizo mguel j^ciel 
0anha, e o conego /^se /jfrnardo da fon^eca, escrivao 

■f. f ^ ^ V 

Em outros autos principiados em 7 de o^tubra do 1784 
encontra-se um requerimento sem data, era que a^uva diz 
que tendo eri^ido uma capella^ ad^^arraquinhas e 
"eito patrimonio em uma logea cre^as ^sas de ^obrad(^ 

/ 

} 
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«^cme ri'esta cidade possuia, e pertencendo a dita logea a 
suaTyha'1fe&^ha"^!^ncisca de'THfillo casada com'H^ancisco 

e sendo tal patrimonio indebito, e por abreviar 
duvidas, requeria remoQao do dito patrimonio para terjas 
quejiossuia xunto daicapeila. » Em 22 de maio de 1784 

p _mandou1l»t^bosque passar a dita escriptara, e em 7 de ou- 
tubro concedeu a referida licenca, dando vista ao promo- 
tqr. ■ 

As terras offerecidas eram 74 bra^as/que pertenccram 
aos Jesuilas: foram avaliadas em 25jS(000 reis, e arremata- 
das para a viuva por 3^008 reis em 9 de Janeiro de 1774 
por Titepnardo da^Si^ GHtinho no palacio do goverriador 

■^feaquim de ^feUo t^Wvoas, perante o ouvidor, intendente 
geral, corregedor e provedor da comarca''M^gue^^fclrcellino 
Vblloso eSSagia, o dr. jiiiz de fora provedor da fazeifda real 
^S^rique ^^Ihon, e o procurador da camara^J^i^Al^uel de 
Araujow 

Em 13 de outubro de 178i pelo alferes^j^ao Clemen- 
' te Pereira e Xavier Francisco de Queiroz, avalr^ores do 

conseilio, foram avaliadas estas terras em 300j5000 reis, dan- 
do 15^000 reis de rendimento annual. 

Em 19 de novembro de 1784 foram estes autos c©m vis- 
t^S^kMatabosque, ja com a resposta do promotorE(}rlosJQse 
da Gdiaara, julgando bom o dito patrimonio, e que se vin- 
culassc conforme a direito. 

A inao poderosa do tempo deitou por terra estaermida: 
houve desejo de construir-se outra, mas infelizmente nao 
passou do que hoje vemos. 

;Bar'x*eir*iiilias.-Hl^ta fremiezia fui formada a 
custa das freguezias da l^toyarB^iejoiMifitiba, c 
nardo, creada pela lei provincial n. 481 de 18 de junlio^ 
1858; e instituida canonicamente em 1 de outubro do mes- 
mo anno. 

Faz parte do termo da^S^ijtoya, pertencento a comarca do 
Brejo. 
\rendo por limites a Lagem-fjrande, proxima a barra do 

eguicas rio litoral, d'alli segue em linha recta a foz do rio 
Lagc," e por este acima ate as suas cabeceiras no Guaruma, 
d'ahi pela estrada que guia de Santa Rosa a Sao Berna^o, 
ate 0 rio Yertente inclusive, destc ponto a mesma, linha ao 
Facao do capitao Uaimundo de Caldas Ferreira exclusive, 
donde parte as cabeceiras do Surrao, e deste iugar ao an- 
tigo sitio do major Raimundo Pereira na margem direita do 
rio Mocambo, e por este acima ate a barra do riacbo Mor- 
ros de Joaquim Alves da Fonceca inclusive; da casa destc 
segue linha lecta pela estrada as Barrooas, quC'Sao cabe- 
ceiras do rio Espigao, e por este abai.\o ate as extreraas da 
fazenda Cajueiro do Salgado, incluindo Santo Amaro, e d'ahi 
ao litoral na baixa da Cruz. Tern esta freguezii do norte a 
sul quatorze leguas de extensao, e do leste a oeste vinte e 
diias provavelmente. 

Esta assentada a margem do rio Preguigas, era terrerto 
ferlilissimo, regado por um rio importante por varios ria- 

chos e rcgatos, c alguns lagos, dando assim signaes evi- 
dentes de aer lugar muito apropriado para a agricultura, 
pnncipalmentG estando longe da capital apenas 48 boras de 

viagem. * 

, Este iugar e abundante de peixo, e seus campos suo op- 
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timos para a criacao do gado vaccum, e plantarJio da cana 
do assucar. 

E 0 3" districto de paz, pertenccnte a Tutoya, e esta di- 
vidido em 14 quartelroes. 

Distingue-se o quarteirao das Harreirinhas por ser a 
sede da freguezia, e a residencia do parocbo e das authori- 
dades: o de Santo Antonio por sernelle situada a fazenda, 
tao fallada, de S. Ignacio, pertencente a companhia de Je- 
sus: 0 do AUo-Bonilo grandes riachos—Estiva, Ria- 
chuo, Dacury, Tirirtca, Sao Roque, Mirim, Praia e Pdl- 
meiras, os quaes desembocam no rio Preguicas, facilitando 
assim o 'embarque, em pequenas canoas, de arroz. milho e 
farinha de mandioca, generos estes, que d'ahi sao expor- 
tados. 

N'este caso tambem estao o quarteirao de S. Jos4 pelos 
riachos Palmeiras, Tamhury, Riachinho, Taboca, Riacho 
do meio etc.; c do Burily Amarello pelos riachos Miirim, 
Santa Cruz, Coca! e outros : o da Onca pelos riachos On- 
ca, Tabatinga c Barra: o do Bom Jesus a margem do 
riacho do mesmo nome, importante, pela sua populaoao, 
uberdade e extensao do terreno e genio laborioso dos seus 
habitantes. Todos estes lugares sao apropriados para collo- 
cagao de engenhos destinados ao fabrico de assucar e agu- • 
ardente. 

0 quarteirao do Casso e importante por ter em seu ceii- 
tro uma lagoa, que fornece peixe para toda a sua popula- 
Qao, que niio e pequena: o do Morro Uranco pela abundan- 
cia do arvores de .construcfao, que ahi e optimo ramo de 
negocio: o de Santo Amaro em sua maxima parte situa- 
do na costa do mar, bem como o do Baritysinho e do Sur- 
rao pelos seus campos e chapadas tao boas para a criagao 
da gado vaccum e cavallar, muar e lanigero, sendo notavel 
que todos estes estirops tenbam margens frcscas e apro- 
priadas para a plantacao de cana e do arroz. . 

Existem no centro boas mattas proprias para a plantacao 
do milho, mandioca, algodao e outros generos. 

Fabrica-se assucar e aguardente, cultiva-se arroz, milho 
e mandioca, c existem alguns criadores de gado vaccum e 
cavallar. 

Faz-se alguma navegacao para a capital d'esta provincia< 
e para a villa da Parnahyba por meio de canoas grandes. 

Tem uma cadeira publica do primeiras letras para meiii' 
nos, outra particular e uma do ensino da lingua franceza 
geographia, tambem particular. 

Finalmente em .1800 a populacao era a scguinte : ' 
Quarteirao das Barreirinhas. 30 casas, 330 pessoas 

vres e 20 escravas. 

Qiiarteirao de If^nnto Antonio. 320 livres e 130 escra- 
vas. 

Quarteirao de Santa C/'m::. 380 livres e 160 escravas. 
Quarteirao de "Sao Jos6. 420 livres e 10 escravas. 
Quarteirao do Burify Amarello. fJ80 livres e 130 c®' 

cravas. 

Pritneiro, seyundo e tereeiro quarteirao do Casso. 1^*^^ 
habitantes sendo 330 no 1°, 423 no 2\ e 330 r\o 3". ' 

Quarteirao do Morro Branco. 200 pessoas. 
Quarteirao de.Santo Amaro. 430 livres e 13 escrava'" 
Quarteirao do bllio d'Agua. 348 livres e 16 cscrava^' 
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Quarleirao da bnca. 340 pessoas. 
Quarteirao do Bom Jesus. 530 livres e 50 escravas. 
Quarteirao do /iiirilysinho. 360 livres, 
Quarleirao do*'^rrilo. 550 livres; nao ha aqui una so 

escravo. ^ 
Quarteirao das Campineiras. 270 pessoas livres, e tam 

bem aqui nao ha escravos. 
A populacao presentemente consla de 7,474 almas, sen- 

do 6,843 livres e 631 escravas. 

Barr-o l^ixro.—Igarape de embocadura bastan 
le larga, a margem esquerda do rio que forma a liarra da 
Tutojja; distante do mar cerca de 18 kilometros: fica-lhe 
defronte a ilha do Coroatd, em rumo de N. N. E. 

Batatas.—(Ilha das)—Excellentcmente situada, en- 
tfe a ilha Grande e das Eguas, das quaes e separada por, 
dois largos brafos de rio que depois so reunem, dirigindo-- 
se para o N. afim de formar a barra Canarias, percorren- 
do ainda 9 kilometros. 

A circunferencia d'esta ilha e d^2 kilometros; n'ella 

na sua parte meridional:; 
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Bexiga.—Fide Variola. 
Bitoliotlieca.—0 dr. 

■ ^<1 

Antonio Pedro da Costa 

3penas se encontra uma morada, 
uma varzea 

esbeltas carnahubeiras e meneia as longas folhas dos tucum- 
zeiros. » 

Quasi no meio de sua costa occidental, um viajante co- 

"leo macella indigena, em novembro de 1866. 
Nesta iUia ha oncas e cobras cascaveis. 
A parte occidental da ponta que olha para o sul—6 ves- 

'da de engaranas mui verdes. 

^aunima.—(Vanilla aromatica. Swartz).—Esta 
P^nta que espontaneamento cresce nas matas de todo o 
/^zil, mercceo da parte do governo portuguez a expedicao 

da 
do 

I-carta regia de 8 de dezembro de 1867, recommendan- 

''-camara e aos moradores d'esta capitaniaa sua cultura, 
assiiii a do alvara de 30 de marco de 1678 isentando 

parte e em parte aliviando ,os seus direitos de exporta- 
e finalmente a do alvara de 24 de maio de 1740 pro- 

que fosse cortada cm todo o terreno do Pani c Ma- 
i3o sob graves penas. . . . 

tro dezembro de 1770 Martinho de Me|lo e\^s- 
P^fguntou em officio a''^<jpquim d^S^^lio e^'t^t^as poY 

Ferreira, depois barao ^ Pindare, em de julho de 1826,/f.' 
perante o^nselho da j^vincia, de que fazia parte «lamen- 
tou 0 avultado cebedal, que se tem gasto, desde a nossa 
feliz independencia, em dilirios e projectos de sangue, e 
admirou-se de nao se ter empregado um ceitil em^vros, e 
nem se quer nos elementares para instrucQao dos escola- 
res maranh^nses, pelo que indicava a creacao n'esta cidade 
de um^lDliothec^ublica, destinando-se uma presta(jao an-" / 
nual da oitava pane das rendas das sobras da provincia pa- ^ 
ra a compra de livros. » ,' />-,> 

Tres annos se passaram para que esta indicaQao, apezar 24 
de util, se tornasse em rcalidad^<fW>!^ . ^ 

Assim pois om 2^de setembro de 1829'il camar^muni- 
cipal agradeceu ao^esidente a cscolha, que d'ella fez « pa- 
ra dirigir o quanto fosse concernente a^Taria^)lica.» 

Do'seu seio a camara nomeouHlQ^Stiembros, os cidadaos 
Manoel Raimundo Correia de feria e Gualberto da Cos- 
ta, para pronipverem umT/tibscripcao/n'esta cidade, 

aonde o vento I'este agita os leques dasciarem aos.j^iizes de paFcio termola comarca, fora'da ci- 
inoc n nn i ^ ^ ^ ^ ^  A i _ .11 /-» * „ 

que 
'ha. 

anno anterior nao tinlia havido remessa de bauni- 

■p 
seguinte respondeu o governa- 

rec essa falta a ordem positiva que da junta 
^eram os administradores da companhia para nlio cx- 

dade, afim dc fazerem o mesmo.   
t'ol esta a origem da biblTotheca publica, accommodada 

em uma das salas do_convento do Carmo, por-cima do Ly- 
c^;a principio pouco procurada,' e depois abandonada as 
tracas, que, n'ella fizeram taes estragos a ponto de serem 
por varias vezes muitos livros queimados por ordem da 
presidencia. "J?" i'~'■■ ^ 

Felizmente organis^-se a sociedade—Instituto Cl&rario, 
por ora so esperanc-as e flores, que aiada produzirao * 

"ructps, e a ella entregou enj'^^d^lho do f^Q6 o ultimo 
bibiiothecario, que foi o ci(ladu(y^ntonio^e^^m, « mil ' ' 

novecentos volumes a fora diversos folhetos e brochuras f 
nao raeucionados noVHfhalogo, » por detefminaoaO da pre- 
sidencia da provincia, e cm obedioncia a uma disposiQao le- 
gislativa da assemblea provincial. 

Esses livros fazem boje parte da biijliotbeca do mesmo 
Instituto, a qual infelismente ainda esta occupando a mesma 
sala, e tera poucos leitores peia ma localidade cm que se 
acha.    — — 

port 
este genero, visto nao haver sahida algiima em 

^lojo 0 
fada; 

muito rara esta planta, e pouco ou nada procu- 

do Sao IPeclr'o.—Vide S. 

Povoac3o peqiiona na comarca de 

Br, "gj„ Liii.—requei 
jnuito alem do Burity do 

agvia.—Pequeno povoado na estrada do 
meio. 

aoc ^^^^~agu.a.—Antiga aldeia, situada a dez leguas 
da 

' '^ultivam algodao em pequena quantidade 
Part 

   o — - , - ^ 
^'illa do leatu, cujos moradores, indios na maior 

Em marco de 1865 a Exm." viuva do infeliz poeta dr. 
Antonio Gon^alvas Dias, salisfazendo uma das suas ultimas 
vontades, mandou entregar pnr intermedio do dr. Antonio 
Henriques Leal a este estabelecimento varios retratos de 
alguns bispos e missionarios, que estiveram no Brazil, prin- 
cipalmente n'esta provincia. 

Estcs quadros slio toscamente pintados a oleo e tem os 
seguintes rotnlos: , 

I—0 Exm. e Bvm. Sr. D. Frei ^ntonio de S. Maria, filho 
d'esta Santa provincia, provincial, bispo do Maranhiio, dos- 
pontificaes da capelia real e de Miranda. Falleceu em 1688. 

II—0 Exm. e Rvm. Sr. D. Frei Manoel de Santa Ignez, 
Carmelita descalso, bispo d'Angola e arcebispo da Bahia. 

III—Frei .lose do Menino Jesus, indigno carmelita des- 
calso, nascido em a villa da Jacobina na America: bispo do 
Maranhao em 1780; tendo de idade 45 annos nao comple- 
tos: transferido depois para o bispado de Vizeu em 1683. 
Ao Santo noveniado, os Remedios de Lisboa offerece- este 

I 
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seu verdadeiro retrato em devida demonstragao de seu gran 
de affecto e reconheciraento. 

IV—0 Extn. e Rvm. Sr. D. Frei Cypriano de Sao Jose 
natural de Lisboa, filho da provincja d'Arrabida, lento de 
Philosophia e Theologia, pregador de S. A. R., visitador da 
provincia de Santo Antonio dos Algarves e d'Arrabida, com 
missario, delegado do Semin15rio de Bancanis e bispo eleito 
de Miranda por S. M. Fidellissima em 20 de junho de 1769 

V—D. Frei Diogo de Jesus Jardim, da Ordem do Patriar 
ca S. Jeroniino, bispo II. 

VI—Vera Effiigies Exmi ac Remi D. D. Frei Antoni ab 
Exilio, Episcopi Fluminensis et dim Angolencis. Ex Abba- 
tis Ilujus Collegii Dominae nostr® ab Stella, et Ejus bene- 
factoris Ann 1773. 

VII—0 Illm. e Rvm. D. Francisco de S. Hieronimo, In- 
signe em letras e virtudes, conego d'esta comarca. Depois 
de ser duas vezes geral d'ella, foi vinte annos bispo do Rio 
de Janeiro, onde falleceii em 7 de margo de I72I, tendo 
73 annos de idade. 

VIII—0 padre Frei Manoel do Nascimento, filho d'esta 
Santa provinda, sendo eleito bispo do Para, renunciou. Fal 
leceu em 1704. 

IX—0 padre Frei Christovao de S. Jose, filho d'esta San- 

. ta provincia, missionario incansavel na conversao dos gen- 
tios, pelos seus trabalhos e conhecida Santidade reduzio 
muitos ao gremio da igreja. Fallecou em 1643. ~ 

X—0 padre Frei Jose de Santa Maria, filho d'esta Santa 
. prpyincia, missionario de 42 annos de idade, foi morto pela 

fe de Jesus Chisto as maos dos gentios da ilha de Joannes^i 
Estaio do Grao-Para; seu corpo ficando no meio do 
lao exposto a voracidade dos brutos, passados seis mezes, 
foi achado int.eiro, illeso e sem corrupcao. Fallcceu em I70i. 

XI—0 padVe Boa-Ventura de Santo Antonio, filho d'esta 
provincia, missionario de singular espirito na conversao das 
almas e mtelligencia das linguas dos gentios no Maranhuo. 
Fez com que um mouro, que esiava pertinaz na sua seita, 
se baptizasse. Morreu na missao em que estava era 1697. 

^ XII—0 padre Frei Boa-Ventura do Santo Antonio, filho 
d esta Santa provincia, missionario de grande espirito, e 
Santidade, como tambem na intelligencia das linguas dos 
gentios e sua conversao, pelos seus trabalhos e prega^ijes 
reduzio e baptisou povoacoes inteiras no Maranhao Fallc- 
ceu em 1697, 

XIII—O padre Frei Mdnoel dos Anjos, filho d'esta San- 
ta provincia, missionario de conhecida virtiide. Morreu vin- 
do do Maranhao, e sendo lancado ao mar ficou em pe, e as- 
sim 0 viram os do navio ate o perderem de vista. Fallecou 
em 1641. 

XIV—0 V. padre Frei Antonio das Chagas, portuguez, 
chamado o devoto da Virgem Santissima, filho desta pro- 
vincia d'Arrabida, n'ella foi o primeiro que introduzio can- 
tai-se a ladainha aos sabbados ;, residio muitos annos na 
Ilermida da Serra do convento de S. Genoveva d'onde vi- 
nha a matinas todas as noites, gastando o mais do tempo 
era louvores e colloquios com a Virgem Santissima. Teve 
espirito profetico. Resplandeceu era mi+agrc?.' Falleceu em 

2 de agosto de 1648 tendo a idade de 90 annos. 
XV—0 M. R. padre Frei Manoel dos Anjos, filho d'esta 
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provincia, varao de conhecida virtude, o qual morreu vindo 
do Brazil, e sendo langado ao mar ficou em pe, e assim o 
viram os do navio ate o perderem de vista. 

XVI—0 padre Frei Martinho da Conceigao, filho d'esta 
Santa provincia, missionario de 33 annos de idade; foi mor- 
to pela fe de Jesus Christo as maos dos gentios na ilha de 
Joannes, Estado do Grao-Para, seu corpo ficando exposto a 
voracidade dos brutos no meio do sertao, passado seis me- 
zes, foi achado inteiro, illeso e sem corrupcao. Falleceu em 
1701. 

Por ora ainda nao foi aberta esta bibliotheca, sendo divi- 
da tal demora a grave molestia, que surprehendeu o incan- 
savel sr. dr. Antonio Henriqu'es Leal, quando conjuntamen- 
te com 0 sr. dr. Antonio Rego arrumavam as estantes e or- 
ganisavam o catalogo. 

A estes dous cidadaos se deve a creagao d'este estabele- 
cimento, e com prazer registamos aqui seus nomes, proce- 
dendo assim de conformidade com a justi^a que sempre- 
e muito principalmentp perante a historia, a todos faze- 
mos. 

Bispaclo.—A igreja maranhense, nos tempos co, 
loniaes, foi ligada a prelasia de Pernambuco pela bulla de 
13 de julho de 1614, expedida pelo papa Paulo V., no rei- 
nado de Fellippe III de Castella. ^ 

Foi seu primeiro prelado o pa^re^^toni£)^reira"CabraI, 
0 qual teve'^por carta regia.de 8'tle fevereiro de 1616 a fa- 
culdado de '^rj^ver os beneficios do seu novo districto, e 
por outiui carta Yegia de 19 do mesmo mez e anno foi n')- 
raeado prelado da matriz de Pernambuco. 

0 territorio do Estado do Maranhao foi elevado a hispado 
em virtude da bulla super universas orbis ecclesias do pa* 
pa^imocencio XL expedida em Roma aos^ dias do mez 
de^^^sto de |^7 a instancia d'el-rei D^i^^dro H, entao 
principe regente de Portugal, durante o impedimento ph}'' 
siqo do seu irmiio, o rei D.^Aftbnso VI. ' 

Em faita de constituicao propria 6 regida pela do arcebiS' 
pado da Bahia. 

Pela bulla Salvatorisnostri do summo pontifice'Benedic 
to XIV, de 13 de dezembro de 1740, era sulifraggneo do af 
cebJ^do. de Lisboa, bem como a provincia da^ahia, e 
bispado do Grao-Para. ' ^ ' 

Depois de proclamada a independencia politica do ifflP®' 
rio, foi isenta de ser suffraganea do patriarcbado de Lisbof' 
)assando a sel-o do arcebispado da Bahia pela bulla row'"' 
norim pontificum vitjilaiUia do 3 de junho de 1827, e.'ip®' 
dida no pontificado do papa Leao XII, e as causas eccle®'' 
asticas dependem em segunda instancia da Relagao Metrop"' 
'itana. ^ 

0 Rvd. bispo D.^^^Hjjrcos\i;Uonio de'^Sftysa por po'"''' 
ria de 19 de dezembro de 1827/[)assada no Rio do Jane'*^" 

Frei Luiz de Santa Theodora, que Ihe servio interior 
mente de secretario, fez constar esta mudan^a, que soi^'^^ 
lor officio expedido pela secrctaria d'Estado dos nego'''''' 

dajusti(^a em 23 de setembro d'esse mesmo anno. 

/»'.s/:or/a genealogica, torn. 5°, pag- /|io 
civil ccclesiaUico hrasileiro, 

1 i' parte, pag. 588. 

Di'^Sai^did^feMiiadcs. Ibidem, pag. GOB. 
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Mandou executor essa determinacao apostolica, e rcgis- 
tral-Q nos livros da camara ecclesiastica. 

Em 24 de setembro d'esse mesmo anno S. M. Ihe accor- 
dou 0 seu imperial benepiacito, como foi communicado ao 
bispo pelo con(Je de Valen^a. 

0 cabido do Maranhao mandou cumpril-a e registral-a em 
4 de marco de 1828, e o mesmo fez o vigario capitular, co- 

mo delegado e vigario in spirilualihm et temporalibus ad 
universitalem causarum do bispo diocesano, ordenando 
que fosse tudo isto autoado na camara ecclesiastica, vindo 
05 autos conclusos em 14 de abril de 1828. 

Finalmente foi a bulla executada n'essa diocese em 28 do 
mesmo mez e anno por sentenca executorial proferida'nos 
ditos autos, e mandou-se passar edital, que teve a data de 
14 de junho de 1828. 

Imprimio-se e ejpalliou-se grande numero destes editaes. 
Limites.—Pela bulla da creacao do bispad^' ve-se, que os 

Primitivos limites da diocese do Maranliao estendiam-s,e pelo 
sul ate a cidade da Fortaleza, capital do Ceara. 

No reinado de D. V, como os limites do Eslado do 
^yaranhao foram restringidos do cabo de S. Roque a Serra 

Ibiapaba ate o mar em 3" 13" de latitude austral, co 
'orme declara. o padre de'^oraes em sua hisloria 

'^onipanhia de Jesus, os delineamentos da diocese pelo sril 
3companiraram naturalmente essa alteraQao depois de algum 

ponlificio, ctija data ignoramos. 
Ao norte, a instancias dcl-rei d:^o V, foi do Di^pado 

0 Alaranhao tirado o territorio necessario para a creacao do 
'Spado do Grao-Para pela bulla Cupiosus in inisericordia 

*^0 summo pontifice'^Si^iente XI, assignada em 4 de raarfo 
® 1719, 0 expedida em 13 de novembro de 1720 pelo 

«iesmo papa. 
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^j^a^m seu compendio das eras do Para, cita a bulla 
P^N de 2i de abril de 1746, que permitio 

j'os reis de Portugal e a seus successores na monarchia a 

' 6i'dade de poderem determinar a seu arbitrio, pela pri- 
Gira vez, certos e novos limites as dioceses e prelasias ja 

■"ectas no Ultramar, com especialidade na America 

^^^^^ncontra-se esta bulla impressa no 2"" vol. pag. 8ul ate 
da obra direito civil ecclesiaslico pelo dr. ^ridido 

de licneida. v ' " 

fici Maranbao D.%qrcos^touio d'^^usa, em of- de 1 (le dezembro de. 1§35, informando outro do 11 
Junho do mesmo anno do ministro da iu^yca sobro a 
Cao de nma nova diocese do Piauhjj, tambem se mostra 

^'^onhecedor d'esses limites. ' 
lado do norte e occidente os limites da diocese eram 

0 mesmo Eslado, com os territorios do dominio hes- 
P^ntiol 

ba 
^spois da creanao da diocese do Para, os limites de am- 

firmados pela portaria do bispo do Para de 2 de 
gov em epoclia que a diocese do Maranliao era 

pelo bispo D. ijm"^!?^onio de S.|^se, e como 

^'erdadeiros limites nunca semelbante provisao foi 
I'ejj porem nao ha documento algum ponlificio ou 

J "^^^^^''mando tal demarcagiio. 

jgl? (-woUna, ilemoria do Dr. CanJido Meiiiles d Almeida 
Usque 19 J. 

Pelo lado do sul, passado o territorio da diocese de Per- 
nambuco, confrontava a diocese do Maranbao com a do Rio 
de Janeiro, pela capitania de S. Paulo, nas comarcas de 
Goyaz e Matto-Grosso ; demarca^ao esta, que tambem nunca 
foi descriminada e confirmada por documento pontificio ou 
real. 

Mas depois da creaQao da fflocese do Para, e da prelasia 
de Goyaz, os limites da diocese permaneceram por longo 
tempo confusos. ° 

Pelo decreto consistorial da Santa Se Apostolica de 20 de 
julbo de 1860 foi desligado da diocese de Goyaz e incorpo- 
rado a do Maranbao o territorio em que esta edificada a 
cidade da Carolina, segundo os limites tragados no decreto 
n. 773 de 23 de agosto de 1854. 

Este decre^consistorial teve o benepiacito imperial em 
23 de setemlW de 1860, e foi executado pelo internuncio 

apostolico no imperio, o .arcebispo de Atbenas in partibus 
D. Mariano I^lciniilti, por deoreto de 3 de margo de 1861. 

Presentem'Bnte.os limites da diocese sao os mesmos das 
■provincias do Maranbao, e do Piauhy. 

Bispos.—A diocese maranbense tem tido os se- 
uintes bispos: 

D. Frer'iintonio de'^^ta^aria, religioso capjiclio da 
pro\incia de Santo Antonio, tendo sido nomeado nunca velo 
ao bispado, e nern d'elle rnandou tomar posse. Foi por esta 
razao julgada sem elfeito semelbante nomeagao. 

Natural da cidade de^sboa, nasceu na freguezia de San- 
ta Maria Magdalena. -t-LiirlL 

^ ^ ? OotBn ei^gofio flos Attja4. ♦ 3 ' Sf 

Era irmao do veneravel D. Apolinario de Almeida, que 
foi da companhia de Jesus, o qual, sendo bispo de Aicea, 
partio para a Ethiopia com outros padres da mesma ordem 
a pregar a nossa Santa Fe. 

Antes de chegar ao seu patriarchado foi apedrejado e 
morto por ordem do imperador em 0madega a 9 de junho 
de 1638 1 / 

Sua vida, toda de abenegagao e de virtudes, foi escripta 
por seu irmao o nosso prelado, a rogo do desembargador 
Jorge Cardoso. ^ ^ • 

Era Dom Gregorio dr. ein theologia, conego secular da 
congregagao de Siio^^Jt1ao,,J5\^ngelista, «famoso pregador e 
de cstylo eloquentissimo. » ^ 

Foi reitor no convento de sua ordem na cidade do Er 
vora. 

Depois de haver cxercido na curia romana o emprego de 
procurador geral da sua congregagao foi nomeado bispo de ■>- ^ 
Malaca, na India Oriental.      

"Foi tra"sIadado para o bispado do ^^anhao em 1679, no 
reinado de R^^^i<f(Enso 6.^, sendo porem regente do reino o J 

f 
' Summar. da DibUoth. Lusil. T. 1.°, Lelra A. pag. 228. Dic- 

lion. Univ. neuvicme edition, T. 1.", pag. 262. 

- Summar. da Bibliolh. Lusil. T. 2.° Letra G. pag. 182. 

ConegosS^t^^nstanlino e*Jkiimun(lo'*Wves do^'S»flfos— 
talogo dos Bispos do Maranhdo. Ecplesiastico, 
pag. G. 

anno X. n. 21' 

Dice. VI. I—7. 
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principe D^^dro, que foi ao depois o 2.® d'este nome, co 
nhecido pefa dencSminapao de (c Pacifico. » . 

Depois de confirmado pelo Summo Pontifice ><lrioccncio 
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XI seguio viagem para a sua nova diocese, ond/fez solem- 
ne entrada na capital e cidade de S.\iuz a ll de jullio de 
1679 e principiou entao a governar o bispado, que se es- 
tendia a todo o Estafo do Mttranhiw e Para. 

No anno seguinta^'este pastor, dotado de « tantas virtu- 
des, que havia muiio tempo o tinharn ja habilitado para tao 
santo empre^, » j^ocurou apascentar o reban^io do Senhor, 
existente no^anv^ata, e na cidade de Santa Wia d^e- 
lem fez sua entrada publica em 31 de julho do mesmo 
no^ 

Ahi grangeou muitas antipathias, porque sendo elie, se- 
^ 'gundo as ordens entao em vigor, um dos repartidores dos 
j indios, houve-se, diz o commendador Joao Francisco Lfs- 
f boa, de um modo taoS^decoroso, que excitou clamores ge- 

y Informando acerca d'isto para a corte, o governador/^ 
J, cusou-o formalmente de bavej;destrahido muitos indi(ys pa- 
/ra uma expedi?ao a negocio d^avo, a qual porXa conta 

mandara ao sertao. • \ 
Os^^uitas nao foram dos menos queixosos n'esta con- 

■'junctuia, sobretudo porque o bispo cioso da sua junsdic- 
• gao, e allegando o poder direo^amen^e conferido pelo^pa 
ao seu caracter, considerava os\issionarios como sim^s 

^^rdchos inimediatamente sugeito^ elia, e era virtude d'es- 
" ta pretenfao travou com elies renhidas contendas. que pro- 

a- r contorme se deprehende das cartas regias de 0 de junho e sem ordem d'elle.» 

«N*/^reado o of ' n ^esital-o ,rfma so^z, e q-ue aproveitando-se da occasiaa^ 
0^0, « narSol ^ "y"' ' '''' ' 'I""™"' "S«> ® 

- se clamor universal oSwvernailnr'X't-'^ v° 1"® f'"'™ "^"nara doNijra e mais pcssoas de 
. tB, . qiij, OS ecclesiasti^a exemnio " T? " n"" ™ C"' 

po D. Gregorio dos Anios fallivim f® ° ° I"®" ?'"■ mandado delle c por occasiao das controvcrsias movi- 
contra cssa instill,. descompostamenle das por caitsa do padre iilioel'BsJacio.. 
peranle o governo.' ' mais IlespomteD o hispo . qne veria o qne poderia.fazer, - « 

De voita a te^ao pralimn o mesmo preiado liio grandes ° mesmo pre- 

daVoa, crcada o'esta cidLe em 
-gimento dos ouvidores da comar- 

ca, dado em 23 de omnbro do mesmo anno, por niio „ue- 

. JiDeracfe' ' "™ P" '»™aalkoma as suas de- 
^^^^^l^Por esta obstmaeao foi estranhado o seu procedimento 
i|ji(iir*por ordem regia, como refere frei^mingos Xeixeira 

_Diziam seus accusador^g, que elle estendiaa sua jur'isdic- 
C'iio ate confundjr-se com o governo re^l. resistia com perti- 
nacia a execugao das ordens superiores. e de forma al^u 

™ porque em /^r>ncf..Qr.r.,o ,,i .1 , . ., __ — V•-s uo mun;u; 0 gi'auuB f 

mn / ^ ^ quern de.dicou sempre especialissi' 
defender, conservando os foros'ecclesias'ticorr all perder 0 devocao. » ^ 
a vida ou derramar o sangue das veias, julgando agravo da &'alalorjo dos bispos do 

' Berredo. Annaes hisloricos, edigao de 1849- § 1238 pa<» ili^ro ^®'^®&'^^se'^nstantino^^6QineS 
558. 

mitra conliecer a Coroa das forcas para remir violencias. » 
No meio de seus trabalhos ssorprehendeu-o uma febre- 

zinha, como disse o ^nado da^mara em officio de IG de 
maKO de 1689 ao Mxernador^thur de>Sa Inezes, entao 
no^a. 

As agonias e desgostos aggravaramaj^Se padecimento, 
a principio tao ligeiro, a ponto de em.'^^s dias fallecer 

na'^xta^^ftj^a, depois de vespera, onze' d^tearco do dito 
anno, no dia antecedente ao do santo de's^ nome, Sao 
Gregorio Papa. '1-i ^ ^ ^ 

Pelo assento do respective obito, exarado no livro com- 
tente da freguezia da Se; nos annos de 1673 a 1703 afl. 

'29 V. verificamos ter elle fallecido com todos os sacramen- 
tos, e feito testamento deixando por "i^ecutores de sua ul- 
tima \ontadeem Maranhao 1.° o vigario da Se conego 
noel^^eira ^ves, e 2." o capitao ■Quarte'Radngues de'Ta- 
vora, e no Para a\^undo da^iSilva. 

A estes tiMamenteiros ordenou^ie fossem entregues to- 
dos os sens bens, afim de serem remettidos aos seus her- 
deiros em Portugal. 

Dentro do seu testamento encontroi]-se um^t^ventario dos 
bjens pertencentes a Se d'esta capital^ « e t|ue foram com- 
lirados com o dinheiro, que S. M. mandoii dar. » 

Poucos dias antes do seu fallecimento, porem ja achmido- 
se doente, o bispo chamou ao seu pago o padre\i§e^n- 
Calves que servia de vigario geral, e demittindo-o do dito 
cargo, 0 proveo no dexi^ario'^aneo. 

rV^s^mara nao levo>^a bem esta transferencia, e no officio 
- longando-se depois com diversas alternativas, yiercim a serlacima citado disse ao^vernador, « que a este re^oeito 
^nal uma das causas detcrminantes daexpulsao da\rto, embora bouvessem varXpinioes, nada com tudo ^brava 

lado, nedio ella^ap reitor do coilegio de N. da Ltjz,/ 

padre %ao>4ippe e ao mestre-jQ^e Fferreira para que con- 
\erbando com o enfermo « o advertissem de algumas duvi- 
das, e intercedes^m pelos excommungados, o que flzeram." 

Paiece que a>^ara bem pouco merecia do'^vernadoi") 

desconfiada, porque ale para provar 
. untou/6rtidoes « com o fim, escreveo elia, de evitar algui® 
damno ou inquietaoao. » 

^ dizer, quoNj^rredo nos seus Annaes, h- ■i- , commetteu uma falta ou erro, quando disse « 
este prel^ado acabou sua vida na cidade de S>tyiz, no meS' 
m A    

3ugmentado e reimpresso pelo cone^" 
un o^^l^s dos'Saotos no Ec^esiastico, em 1861. 

Biblioteca Publica Benedito Leite 



BIS 

A certidao de obilo, de que ja fizemos mencao, .desfaz 
inteiramei^e o engano, mormente dizendo que foi m\espe- 
ra de S. i^efforio Papa, (11 de mar^o). 

« A morte deste prelado, tao cheio do virtudes, foi sen- 
tida ate a alma.pela capitania do Maranhao, e passando lo- 
go a dol^ara as informaQoes d'elle, se fez geral a dor em to- 
do 0 Estado, demonstrac(3es sem duvida justissimamente 

merecidas do exemplar zelo, com que empregou sempre as 
robustas for^as do virtuoso espirito no seu apostolico mi- 
nisterio!»' 

Foi, com todas as honras e solemnidades devidas a sua 
ebvada cathegoria, sepdtado sob o cruzeiro da capella-mor 
do 6oIlegio de N. S. d^I^z, hoje cathedral, no presbyterio, 
junto a Sede Episcopal. 

Sobre sua sepultura le-se o seguinte epitaphio era letras 
jii bastante consummidas. 

Sepultura de D. Gregorio dos Anjos, conego secular, que 
foi da Congrefjacao de S. Joao Evangelista. Primeiro bis- 

Po d'este Estado. 

II 

U. JFi'ei t^'tptcisco tie lAinu. 

1 ara Kger a cadeira^piscdpal I'oi nomeado D7 
Cisco deT{ma, Dr. em theologia pela universidade de Coi.xi- 
bra, e religiose—carmelita calcado—dos da antiga e regular 

"bserv^;ia. 

Dojornal catbolico, politico, litterario e noticio- 
so. d/ Pernambuco—n. 21 de 2 de fevereiro de ms, re- 
•j'gido pelo illustrado e talentoso Sr. dr.^poso deS^mei- 

copiamos os seguintes tra^os biographicos d'este prela- 
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^pcisco dexma desenvolveu grande zelo apostolico, ga- 
nbando muitas ahsas para o ceo, e concorrendo para a re- 
forma dos costumes. 

Voltando a Lisboa, foi sugcessivamente nomeado vigario 
provincial da sua ordem no ilpzil, onde consta se houvera 
por tal maneira, que mereceu ser cbamado a Portugal para 
ser empregado em commissoes de maior ponderagao, como 

de secretario do provincial, e prior do real convento de 
^isboa, em 1686. 

Uma das qualidades que mais o recommendava a atten- 
Qao d^grandes e ao respite do povo era a de notaveL^ 
dqr^rado. Em uma _3^resma pregou na capella-r^pe- 

-, r^te a corte, e com tal successo que desde entao o rei D. 
^^dro II o comcQou a distinguir; e poaco depois o nomeou 

bispo do ^aranliao em outubro de ifini 
Nao quizera o modesto ^rmelitano aceitar o difficil en- 

cargo de reger uma diocese ; mas reflectindo no quanto po^ 
dia aproveitar entre os'^iji^os o dom da predica, que Deus 
Ihe concedera, resolveu-^ aceitar a nomeacao, sendo alias 
preciso que Ihe fosse imposta por obediencia do seu res- 
pectivo^elado. ^ 

Confirmado por bulla dl^|*ocencio, XII de 22 de agosto 
de 1691, foi sagrado no convento de lisboa em 

do - na parte so^que diz respeito ao nosso piano, extrahidos 
0 ciifalogo dos^ffuiwsPeKii^ibucanos, obra ainda inedicta. 

« Parece que na pli'Mange^ bispos sanctos, com que De- 
^ na sua providencia torn dotado a igreja brasileira, a dio- 

de Pernambuco tem pertencido alguns, que se podem 

caridosos entre os mais caridosos. 
Ac bispo D.l^iitWas, cuja caridade p^ecia nao poder fa- 

'gualar-se, succedeu o Sr. Dir'rei'Si^^ncisco de 

anno seguinte, tendo por ministro sagrante o cardea 
castre, e por assistentes os tepos doiPorto D. 
sa e. do Rio de Janeiro D. de^tmros 

Mandou t^mar posse d6 bispado pelo padre-mestre Frei 
-^tonio d^edade, que 6ntao servia deS4gario>fovincial 
da ordem CTwnelTlana no IVlarstnhao, e mje effectivamenttf^ 
regeu aquella diocese como ^visor e ^^-ernador. 

Tendo vagado a diocese de Pernambuco em 1694, D.^e- 
<lro II propoz ao pontiflce Innocencio XII a trasladagao da 
bispo D. Frei Hii^ncisco deH>yna para este bispado, o que 
foi confirmado por bull^de 26 de a^sto de 1693. » 

Frei VlmotBieo «Jo Sacfntnento. 

  .v., V, vj.. 111., uc Ignora-se o lugar do seu nascimento em Portugal. 
em tudo e por tudo seu digno emulo na virtude da Pertencia a ordem doseremitas de S.TJauio da^ngrega- 

n atlf. „ 1,, , , QUO da'^ra d'bs^a. 

Eleito bispo- da diocese das ilhas de Sao Thome e Princi- 
pe foi depois trasladado para a do Maranhao em 1691, go- 
vernando Portugal D. Pedro II, e a igreja catholica romana 
0 Summo Pontiflcei^ocencio XII. C 

Em 8 de maio do mesrno anno'chegou a esta capital, e fez 
sua solemne entrada em uma das,joitavas do Espirito Santo, 
tomando logo posse do governo do "^leu bispadQ. ^Achava-se 
entai^ji^ara c^overpador do Estado l^tonio de^buquer- 
queh'iajando pelo ri'o A'r^azon^s'? 

Quando recolheAse a cidade de Santa-Maria de I^lem, 
embora nao recebes^ do bispo participagao da sua po^e^..^ 
como era d'esperar, comtudo o mandou «visitarpor um oT-" 
ficial de guerra, e ^mprimentar por um officio; nao poden- 
do duvidar, que oTifepo Ihe quizesse faltar com as atten-: 
goes devidas ao seu Sto cargo, tudo sacrificou perante um • 
iprincipe da igreja, dando-lhe assim innegaveis provas de res- 
peito. » 

Passados alguns annos, nos quaes estudava os usos e cos- 

. , . —VtiiUiu liu > II I 

N ^ edificante da salvagao d,is almas 

(la ] prelado na freguezia de Sao Nicolao da ci- 
Us f Pf'o^avelmente no anno de 1633, sendo se- 

s&itimos paes'^fa^ de^bigia e'Maria das^ws. 

g g setembro de 1649 tomou^o habito d^^rmelita, 

to ^ immediato professou d institu- 
® N. S. do Carmo, cliamado da ^servanda. 

3 S(j^ outubro 11^1652 foi admittido no collegio, que 

'nent em a;nmbra; e foi tal o seu aproveita- 
ra 0 > ^ exemplar condum, que chegou a ser mandado pa- 
Phia Evora afim de reger a cadeira de philoso- 

fjQ ''econhecida capacidade, prudencia e circumspec- 

a^ug a vesitador e reformad.or do convento, que 
'■•nha na capital da ilha do Fayal, onde foi tes- 

jeitag diversos terremotos, a que sao su- 
ilhas dos Azores. N'essa (erfiyfiLcataslcophe, Frei 

'Be 
Annaes n. 1361. 

^OTHbC.4 

- rc - 
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tumes dos- seus diocesanos, principiou elle a sua visita ge- 
ral em novembro de -1697. 

Mui zeloso e severo em manter no rebanho confiado aos 
seus cuidados a pureza dos co^umes, procurou logo acabar 
com o\scandalo e quasi gera! ojncubinato, que entao aqui 
ha via. \ ^ 

Ja se ve, que tendo de lutar com a maior parte da popu- 
lacao, onde infelizmente se encontravam aslp^ssoas'inalS qya- 

. lificadas, levantou contra si grande indisposiijao. 
Surdo aos clamores, e despresando ameagas abrio proces- 

sos conforme as leis em vigor, o assim oocupou-se com es- 
tes trabalhos e com estas luctas. 

0 senado da camara, entao composto dos vereadores\p- 
tonio Lopes de Sousa, i^silio Xfnau"Yi{lela, Manoel Martina 
da Costa, Manoel Gonjalvi^s Pereira, Joao Alves de Carva- 
Ulio e Antonio da^cha, talvez nos intere^ses dos culpados, 

^ vMjpm 6 de junho de 1698 dirigio uma longa representacao a 
disse, -tque o bispo principiando a visita geral 

'' fe correccao de maos costumes, procedeu absokUamento dei- 
ando de observar as djsposicoes canonicas^» 

<1 Asseverou que tao violento fQjjo seu modo de proce- 
der, que sahindo culpadas algumas pessoas no crime de^on- 
cubinato, faltando-lhes coni outras admoestacoes, as pren- 
;leu logo,^3Qmdemnou^umas em multas pecuniarias, ^ra- 
dou, e mandou para o AJjube outras embora com privil^i- 
os, nao admitindo livramentos, fazendo autos summaries em 
cinco dias, nao dando r61 de testemunhas, e nem acceitan- 
do appellaQoes. » 

'Culpados e a oamara deram d'isfk conhecimento ao 
prnador, ainda no Para, e consta que \^e dirigindo-se 

ao %po' Ibo insinuaram a terminaQao de taes processos.' 
Ap^recendo outros novos e repetindo-se as mesmas quei- 

,xas porem com expressoes mais vivas, julgou-se o ^pverra- 
"-dor offendido em seu melindre. 

N este caso collocou-se naturalmente, ainda que com re- 
-SQrva, ao lado dos queixosos, e, para cohonestar as sms in- 
'tenfoes liostis, mandou dacidade de^^<^em para a de S^'^l^iz 

0 ouvidor gerall^latheus Qias da Gos& afim' de conh^i' 

imparcialmente-dos factos, que estavam se passando. 
As instiucQoes, que trouxe o'ouvidor, aconselhavam-no 

« a empregar os meios'urbanos, -e se fossem infructuosos 
OS da justiga, recorrendo ao tribunal da Coroa, onde era 
juiz, comtanto que se realisasse o socegp dos povos. » 2 

Debaixo d'estas impressoes cbegpu 0 oUvidor a cidade de 
S. Luiz, e achando ainda presas as pessoas, queja tinham 

, obtido provimento no juizo da Coroa a requerirnento do i>ro- 
curador do mesmo tribunal, dirigio ao bispo tfes officios 
tractando d'estes'e de outros assumptos iguaes/ 

Com todo 0 acatamento « pedio ao prelado, que mandas- 
se soltar todos os criminosos do primeiro lapso, ou Ihe re- 

-mettesse os" processos das^lpas, como dispunba 0 re-^i- 
' mento dos ouvidores.» ° 

0 mais completo silencio foi a resposta de D. '^imotheo 
Aggravou-se porem esta situatjao, por ter 0 bispo manda- 

do ler do alto do pulpito oYol dos^jondemnados, em um 

1 Berreda Anmes. Pag. 617 n. 1392. 
2 Idem-" Idem. Idem n. 1393. 

dia santo, e quando a Se estava litterah^ente cbeia, pois ti- 
nba sido preyiamente convidado 0 povo por ordem d'elle, 
e sob pena d'excommunhao. Imagine-se a que grao de de- 
sespero nao cbegaram os incluidos em tal relagao 1 

O^ouvidor e os'biinistros adjunctos do tribunal do juizo 
da coroa julgaram-se menosprezados com este procedimen- 
to do bispo. 

Desappareceu a prudencia,'e surgindo 0 capricho manda- 
ram os juizes soltar todos os que se achavam presos na For- 
faleza da Ponta. (Sic. No officio do senado da camara ja ci- 
tado). Immediatamente 0 bispo instou pela nova prisao dos 
processados, comm.inando censuras. 

Pas.sado 0 termo peremptorio sem ser obedecido, D. Ti- 
motheo excommungou o\)uvidor geral, c 0 declarou incur- 
so na bulla da ceia. 

Esperando com certeza por este golpe, ja tinha 0 ouvidor 
appellado a tempo da declaratoria perante 0 padre frei 'Ari- 
tonio do Calvario, entao commissario da provincia, e capu- 
cho de Santo Antonio. 

Nao esmoreceu 0 bispo, e fulminou a mesma pena a to- 
dos OS ministros do juizo da Coroa. 

Aggravando-se assim 0 estado tao lamentavel d'estas ques- 
toes 0 omidor pedio 0 auxilio de forca militar ao capitao- 
mor ^ao Buarte Franco, que entao governava 0 Maranbao 
durante a ausencia ae Antonio d'Albuquerque. 

Satisfeita a requisieao do ouvidor foi tambem excommun- 
feado 0 capitao-m6r"^ao^^uarte pelo vigario geral, pois 0 
pago do bispo estava cercado por um cordao de soldados 
de iofantaria, e 0 prelado achava-se em (emporalidades. 

N'esse mesmo dia 0 bispo langou nesta cidade excommu- 
nhao geral e local. 

N'esse tempo, segundo a tradicQao, o^'^^^oVlgcop.'^ltfr''' 
no lugar, onde boje esta a casa de sobfado do fallecido^'' 
gado no largo de SantWo. ~ 

Passacr(jn}TJT5"dTas de aolorosas agonias, e talvez de fo' 
me e de sede, appareceu na porta principal do pago 0 bis* 

po trazendo"tos^}uartinhas. 
Os soldados, que muito 0 reverenciavam, nao 0 desaca-; 

taram, e antes 0 deixaram romper 0 cerco, e ir buscar age® 
a uma das fontes desta cidade! (officio daxamara ja citado 
duas vezes. Vide Fonte do Bispo.) 

Este procedimento respeitoso persuadio ao^vidor, 
elle nao podia contar com os soldados para opprimir 0 bisp"' 
e assim ierminou 0 cerco, porem desejando por todos O' 
meios ver tambem levantadas as penas fulminadas, mando'' 
pregartcavessas cm todas as portas e janellas do pago, 
vando 0 bispo de toda a communicagao exterior. 

Assim coagido 0 bispo, e entranllo em explicacoes 

olMjvidor concordaram, 0 prelado em levantar a excom®''' 
nbao, e 0 oi^vidor as temporalidadcs remettendo para 
tugal todos osM^cumentos, que Ibe pareceram necessari"^' 
e assim submettendo a corte a resoluQilo destas quest(5es. ' 

Terminando taes luctas reinou 0 antigo socego, 
flcassem os ressentimentos, semelhantes a centelba escon^'' 
da debaix^o da cinsa, que para ateiar chamas basta um 

sopro, 

Regressou o""ouvidor a cidade de Belem a dar par'-® 
sua commissao. 
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Pouco tempo duroa este socego, porque ja em 1 de ju- 
Iho de '1698 a camar.a officiava ao governador, dizendo « que 
0 bispo de si deraittia as obriga?oes, que devia exercer, e 
quo ainda por questoes caprichosas havia suspendido o'^pro- 
visor, conservado 6 vigario geral, e tirado as grades dd'^l 

fez, pBssoas^ que OLtlpnii- e ]2£fiiideu, e do que com elle se 
usou, tudo contra a 'forma_ docanonico, leis do rei- 
no, regimento do dito buvidor e ainda dr pratica vulgar, 

. - . ^ - -0-- o--, - usando-se com o bispo termos mui indecorosos e escanda- 

^mpanhia, aiheio e indifferente a todos os negocios eccle 
siasticos. » 

Nao encontramos solucao alguma a esta queixa, porem 6 
29 de fevereiro de 1699 dirigio-se a caraara ao padre reitor 
da companhia de Jesus « confessando-se em grande aperto 
pela novidade e alleracao do reverendo bispo deste Estado 
a respeito de uma >gstoral, publicada em 8 do corrente na 
Se, e como sabe serem effeitos dos conselhos de sua pater- 

nidade Ihe pedia, que socegasse e piizesse fim a este negocio 

^.resolucao de S. M. declarando, que os empenhados n'es- 
"t^aS-questoes eram os padres J'ructuoso'Cprrea.'ladoc^Pe- 
^■es, Ignacio l^'erreira, e Manoel da Casta. » 

Em quants se davam em S. Luiz do Maranbao estes la- 

®entaveis acontecimentos, na cidade de Belem o ouvidor 
geral'^theus'^Bias da ^sta adoeceu gravemente, confes- 
sou-se com um reiigioso da provincia da>kdade, e ao re- 
•'^eber o sacramento da Eucharestia das maos do vigario'da 

n'esse acto tao solemne,.em que estava batendo nas 
Portas da eternidade « declarou que sobre controversias, 
Que tinha tido no M!iranhao como bispo do Estado, espera- 

^ resoluQao do reino muito a seu favor; porem se se jul- 
sssse, que obrara com excesso, sendo necessaria satisfagao 

Particular ou publica, a desse em seu nome como seu'^a 
^ocio, que era, o que tambem recommendou a seu confes- 

^ com a mesma efficacia, acrescentando, que para a pena 
cuniapia^ quando se ihe impuzesse, Iiypothecava toda a 

fazenda.» i 

% m ainda do coadjutor da mesma matriz o Sacra- 
Uncao, e falleceu nodia o de setembro de 1699. 

° vigario e algumas'^essoas, se elle devia ser se- 
^ado em lugar sagrado. 

l (g porem de.sua vida sempre religiosa e de sua mor- 
. ao cheia de contricgiao, desvaneceram-se as duvidas, e 
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excesso, com que o dito^spo se liouve na visita geral que 

•^'esse 
^'allei 
Panhac] 

®esmo dia seu corpo, amortalhado no babito de ca- 
''o da ordem de Christo, em que era professo, e acom- 

®ieilo^ coadjuctor e religio§os de N. S. do Monte Car- 
Car ^ Merces, foi sepultado na igreja do convento do 

segundo o rito da religiao catbolica romana. 
'^cmpo depois cliegou a cidade de S. Luiz a reso- 

ouvifjQ*^®'^ sobre as contendas entre o bispo e o fallecido 

te cq ^^'"^foador dirigio o rei a seguinte carta, que fieimen- 
^0 ^0 'ivro dos registros da camara ecclesiastica 

onde foi transcripta pelo escrivao T5Qelho 
1700, n. 64 V. 

Amigo. Ea El-^ei vos 

d'esse p ° saudar. Mandando ver as cartas, que dH^po 
Proce(jj escreveu e papois que enviou, sobre o 
.tiflcoQ Que com elle teve o^iz da (2or6a e se jus- 

Gxtracto, que o ouvidofyeral remetteu acerca do 

em 

"erredo. 
^>mes n. 1398. 

^unto^ que com elle concorreram, e Ibe deis uma muito 
^rs^era reprebensao e Ihe declareis o grande desprazer que 
lecebi do mal, que me serviram com o seu escandaloso e 
desordenado procedimento por os haver censurado oli^spo, 
como no tal caso podia fazer e muito mais, porque ainda 
que as censuras fossem inenos justificadas nunca se devia 
proceder por meios tao asperos contra"^alquer ^erdote, 
quanto mais contra um'\^spo'*^<}^rado, porque nem a lei das 

'leraporalidades chega a tanto; e aos^^fia^istros que concor- 
rerani nas censuras ordenareis vao a casa do'*hjMo pedir- 
Ihe a Visolvi^lio com toda a humildade e acceit^ as'^^ni- 
tencias, quo Ihes dor, e ao buvidor se'ordena faca o mes- 
mq, e porque me consta que para o ditolai^o m^ndar fa- 
zer algumas prisoes pedira ajuda de braco secular, aosSjf 
flciaes de guerra, dando a lei forma a quem se dove pedir, 
me.pareceu mandar-vos declarar que aosXj^os elrt&iaes 
de guerra nao toca em caso algum dar ajuda de bra^o se- 
cular aos'^lados, pois 6 dosministros de lustiga com co- 
nhecimento aa causa; e porque tambem o dito bispo re- 
metteu umas preposicoes, que, diz, se observam n'esse Es- 
tado, as quaes necessitam de emenda: Ilei por bem de de- 
clarar, que as causas de^ponsaes sempre tocam ao juizo 

ecclesiastico; o que para os'sj?ldados poderem casar nao 
6 necossario licanga do'capjtao^aior, e que quando os^- 
clesiasticos podem prender os ^Idados nao necessitam de 
licenca do "governador nem tambem quando e precise jurar; 
que o''js4jzo da'tli^cQa nlio pode usar de por sitio a qualquer 
ministro ecclesiastico e fechar as portas com "Ife^avessas ne- 
gando-lhe o sustento o commercio humano para que levan- 
tem as^(yisuras, nem tambem impedir as censuras senao 
polos meios do recurso quando requerer ajuda de bra^o se- 
'cular, entao e quo se requer que se vejam os autos, porem 
que o'^i^ nao pode rcgularmente prender pelas suasjus- 
tifas senao depois do seu tempo definitivo e sobre esta ma- 
teria e contenda, que bouve no'"^o da "^oa, mando es- 
crever ao 'Im^o Dom Frei^'Rjjiotheo do Sacramento pela 
secretaria de estado, o que vos constara da copia da carta, 
que acompanha esta, de que vos aviso,-para que o tenhaes 
entendido esta minha resolufao mandareis registrar nos li- 
vros da secretaria d'esse Estado. 

Escripta em Lisboa a 6.de margo de 1699.—Rei. » 
A occasiao e para notar-se, que apezar da ordem regia 

nao foi esta carta registada nos livros da secretaria do Es- 
tado, porem nao sabemos como o^'Tm^o obteve a copia e a 
mandou registrar no livro especial da repartigao a seu car- 

Por sua vez escreveo o'%^i ao Wspo signiflcando-lhe o 
^k^joraser, que tinha recebido conMaes noticias, por conhe- 
cer d'ellas « que prendera na'^a.deia''p;i])lica pessoas leigas, 
sem Ihes guardar o direito natural, pedindo para o mesmo 
effeito auxilio de brago secular, que com igual ""as^ordem 
Ihe fora concedido, no que nao so obrara com notoria vip- 
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• lencia contra os seus vassalios, mas tairibem bj^urpando a 
authoridade regia. 

«Que para amontoar os seus excessos, havendo recorrr 
*do as partes ag^vadas ao ]uizo da\or6a, cotno pela lei Ihes 

era perraitido, negara os'^os que lirbanamente so llie pe- 
-diram, quando n3o devia, nem podia fazel-o, pois os davam 

todos OS juizes epclesiasticos, para que examinada a verda- 
de d'elies se administrasse justiga : embaraQando por este 
meio as disposicoes d'aquelle""timjunal, erecto nos seus rei- 
-nos para^defeza^atural dosN^^salos nas -v§xaQoes dosS^ 
•clesiasticos, e ainda para recurso destes, dando aquelle seu 
menos justiflcado procedimento occasiao tambem a outros 
semelhantes, nos que tivera o"^uvidor geral com a sua sa- 
grada dignidade: e por que sendo^tisi^ e>9^tras>a^oes 
cheias de^^mros necessitavam de remedio prompto, assim 
para o"^pc^eme como para o^'^ftituro, Ihes^estranhava muito 
0 ter dado motivo a perturbagoes tao escandalosas, encom- 

- raendando-lhe, que d'ali em diante se abstivesse d'dlas, n5o 
excedendo a jurisdicgao dos sagrados~TaflQ^nes,-«eaciIios e 

"j^ncordatas, e que as pessoas, que estivessem presas, as 
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, Obedeceram os carmelitas como humildes fiibos da igreja, 
porem recorreram ao bispo pedindo-Ihe dispensa d'aquelle 
interdicto, ou entao vist,a do processo da^p^toral, pois se 
tinba n'ella procedido contra o direito naturm pela notoria 
falta de^stagao.' 

Estes religiosos nomeiaram seu'-'pi^QCurador na cidade de 
S. Luiz para tratar d'este recurso o rvd.''*^i'ior do seu 
convento da mesma cidade. ^ 

Embalde o\irior procurou por muitas vezes fallar com o 
j-'^lado e tendo perdido as esperan^as de veneer as suas 

clesculpas, entregou urn requerimento a um dos^mulos do 
bispo. 

Passados alguns dias o ^cpcurador obteve este despacho . 
—Fagain peticiio em forma, e no alto do requerimento 
onde estava escripto reverendissimo senhor, como era cos- 

mandasse logo soltar, porque na sua retenQao se continuavaprelado sem comtudo merecer melhor despacho. 
a mesma forga. » ^ 

Recommendou fmalmente ao'^relado, « que se bouvesse 
tao moderado e prudentemente, que parecesse so'pastor, 
applicando as suas ovelhas aquella^^dicina^^;^)iritual, que 
a saude llies fosse necessaria, e nao asanas, que podes- 

-sem parecer i2(Sstigos para a^vrnganpa da ptfixao do pflimo, 
devendo sempre ter attengao a dignidade dolre^gistrados, 
porque quanto fosse maior a sua queixa, tanto mais louva- 
-vel e virtuosa ficaria sendo a sua temperanga. »^ 

A<copj^da carta dirigida ao bispp foi por el-rei enviada 
ao ^overnador, ainda no^J'ara, d'onde partio com muita 
brevidade para esta capital 

Logo que aqui cbegou, foi seu primeiro cuidado mandar ventura, como'^yizNj^nservadorNtfostolico. 
a7pl.aNinhlii-»1 .  — . i . nr. ■!_ v._._   _ "Stt'     fazel-a^^blica para completa satisfajao e correcgao de to- 

dos OS comprometlidos em taes scenas. 
Os moradores da cidade de S.^uiz mostraram-se muito 

con^entes com a decisao regia. 
0"^^lado parem.foi infelizment»i» qae-se nws-f^-Exacerbados os animos Frei"'fieaventura excommungou ® 

-trou d^con^^jiifi, e ao saber, que tinha tido sepultura ec-|lM§po, e este por sua vez aquelle com o fundamento de 

clesiastica o\uvidor"^ral por elle excommungado, apro-ibe perturbava a sua jurisdicQao ordinaria 
veitando-se d'aqueila parte da carta regia, que dava por va- ^ 

tume, riscou o adjectivo, querendo assim indicar, que tink^ 
tratamento muito superior ao que abi ibe era dado, ou^P 
vez fosse isto simples acaso. 

Segunda peticao ate com o supremo titulo de'^nAor, 
fundamentada com justiQcadissimas razoes, foi dirigida ao 

o\rocurador vendo em risco a causa dos seus constitu- 
intes, appellou para oHqibanal do jqizo da cproa, inimigo 
irreconciliave^^o "hj^po. 

Apenas D. ^^otbeo soube disto mandou notificar o'^pri- 
or para que d6mro de tres quartos de- bora desistisse d'a- 
quelle recurso, alias o declararia e aos seus constituintes 
Sj^ursos em uma^b^sura^^al. 

0 passo estava oado, o'^or nao recuou, e o^l^glado 
fulminou-lbes as excumunboes de'felgmente VIII, de ^rti- 
nbo V e "da bulla da ceia. 

Recorreo immediatamente o'T^or ao^mmissario pro- 
vincial de S. Antnnin dns Capiidins Fr. Sfenoel de S.HBoa- 

Mandou'^te i^tificar o ""l^i^o para que desistisse d'a* 
quellas vexagcies. - " ; 

OXspo recusou-se a isto sob o pretexto de ser nulla a 
eleigao para o ministerio doN^nservador, 

lidas as suas censuras, com deligencia muito censuravel por 
se dirigir a vida d'alem tumulo, expedio uma cmbarcagao 
muito ligeira para a cidade doXelem com uma"pastoral ao 

Nig,ario da matrix. ' . 
Em 26 de jullio do mesmo anno de 1G99 ella foi lida 

por occasiao da celebraQao do santo sacrificio da missa, no- 
tiflcando-se ao revs.~T)rovincial, ao"pilor e mais">eljgiosos 
do convento do-^aiy^o «que dentro d^es dias, que Ihes 
assignava pelas tres canonicas admoestaQoes, se abstivessem 

da celebracao dos officios divinos, fechando as portas da sua 
mreja por se achar'^llula com o corpo do ouvidor geral 

^ \ Watheus Dtas da^t^sta, e as suas ovelhas, que niio entras- 
I? ^Ajem n'ella, alias procederia contra todos. »^ 

•I Berredo. Annaes n" 1043 pag. G22 a 623. 
2 Berredo. Annaes ii° 1405 pag. 623 
3 Berredo. Annaes n" 140G pag. 625. 

Com estes ^ccessos appareceram as seguintes questoe» 
1° Se oWi^do convento do Carmo, em nome dos seu^ 

constituintesuoT'ara, devia recorrer ao'j^^izo da coroa n" 
caso presente. 

2"" Se o^po podia excommungar o'^rior e seus fonS' 
tituintes por terem buscado aquelle recurso. 

3® Se a eleifao e nomeagao, que fez o prior de seu cO 
servador na pessoa do seu^oommissario^ipvincial de Sa" 
to Antonio, tinha sido valida. 

4° Se 0 bispo ficou verdadeiramenteS^commungado P®'" 
mesmo juiz conservador. 

jo'^ 
ott 

5" Se as censuras, que o bispo fulminou contra tal i 
com 0 pretexto de Ihe perturbar a sua jurisdicfao, eraf"^ 
nao nullas. 

Para esclarecel-as o mestre frerjose d£i''Ltma, relig'"® 

' Berredo- Annaes n° 1407 pag. 625. 
Baena. Compendio das eras pag. 184. 
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tao illustrado como virtuoso, vigario provincial carmelita- 
^no, escreveo uma longa e doutissima 3issertacao, onde mos- 

trou ((que o-prior de seu convento do Maranhao, em noma 

dos seus tonstituintes do Para, devia recorrer aoy^izo da 
woa no presente caso, porque no reino de Portugal era 

recurso competente para os opprimidos, assim\cclesiasti- 
cos como Vulares: que o^po nao podia declarar aoVi- 
or e seus constituintes por excommungados por tal acgao, 

porque sendo feit^ esta declara^ao como incursos nas ex- 
communhoes de "Giemente VIII, de Martinho V e dalwlla 
(la ceia, com o fundamento de se haver buscado o mesmo 

recurso, sendo-llie este licito nas suas oppressoes, assas 
justiflcadas, nao podiam elles incorrer n'aquellas censuras 

« Que a eleicao e nomeacao, que o seuVior fizera de 
^nservador no commissario^rovincial do^ -eligiosns r,npn. 
I|j|,de Santo ijitoni^ tinha sido valida, conforme as leis 
^*^6100, por ser pessoa constituida em dignidade, 
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j ' f'"' uuiJbuiuiua em aigniclade, por 
fquanto aquelles cargos nos taes religiosos eram canonica- 
^niente conferidos. 

« Que d^spo estava real e verdadeiramente^^commun- 

peloy^nservador, porque este era^d^Iegado do-Ripa 
por consequencia superior ao^spo, contra o qual elle 

oaia legitimamente proceder nas materias da sua jurisdic- 

^ 0 desobsdecendo, como se raostrava, e que as censuras, 
I e o-^4^po fulminara-contra o conservador com o pretex- 

\ e que Hie perturbava a jurisdiccao ordinaria, eram todas 
as, porque oTn^o, quando o declarou, estava ja ver- 

eirarnente excommungado, e como tal inhabil para o ex 
^icio d'essa jurisdicgao. » ' 

P'*'''" augmentando-se 
^ hen IM foi'surpre- 

men 1 regia, ordenando-lhe mui expressa- 
0 intp' ^®™'"3sse com todas as censuras, e levantasse j'^erdicto da jgreja do &armo do Pa^a. 

fig tempo so tinlia retirado o%jspo para essa cida 

Wntp" ^ o^nservador, ou para luctar 
trente com os^ajroelitas. 

Co n? cliegasse a ordem regia cm 25 de 
die cm sua deliberacao, c nao a cumprio. 

Alem d isto era publico e notorio « que o mesmo minis- 
tro antes da sua morte publicamente se submettera a obe- 
diencia da igreja, espirando nao'so^cramentado, mas resi- 
gnado todo na satisfaoao de que Ihe fosse devedor; termos 
em qije nao podia ser declarado, nem privado de sepultura 
ecclesiastica, e muito menos proceder o.^spo contra os^- 
igiosos, que Ib'a tinbam dado, pois paf^a se proferirem ex- 

commuDhoes, ainda alem da vida, era requisite necessario 
uma final impenitencia, e como ella se nao verificasse, mas 
antes o contrario, ficavam'sendo temerarias e nullas todas 
as fulmmadas, mayormente quando aquelle prelado bavia 

levantado as mesmas censuras na forma da concordata. 
« Como ate o tempo da morte do ministro nao tivesse 

cbegado resolugao do reino sobre a validade, nao podia pro- 
ceder por ellas, porque ainda que se determinasse a conten- 
da contra o mesmo defuncto devia o W^po proceder de no- 
vo, para o que nao acliava ja sugeito capaz, tendo fallecido 
0 

ESHA    iiu\j i.1 uuiiijjiiu. 
'^melitas por essa decisao ate o dia 20 

P"^blic'' ® seguinte, sem cuidar do^'K^o, abriram ao 
Dos. ° portas, e continuaram com os^lficios divi- 

contentado osVeligiosos do'carmo com' 
si(la(]g'^ el-rei^pois enviaram tambem a*^piver-, 

V ' ^ ItJliUU IdlldClUO 
) iSj^iaor geral depois de absolvido, sem qiiepodesse obs- 

tar 0 fundamento, que tomava, de que o talXinistro se nao 

absolvera no foro externo, por quanto no artigo' da morte 
bastava, que o fizesse (como verdadeiramente o bavia feito) 
no Sacramental da Penitencia. » 

Foiassim escudado, que o referido\igario)>i;ovincial man- 
doujibrir, como ja dissemos, a sua igreja, convicto de que 
se nao estava polluta nao podia tambem ser interdicta. 

Infelizmente a razao alguma attendeu o^fetj^po, e no dia^3 
23 do mesmo mez mandou publicar nova Pastoral susten- 

tando a primeira, iangando novo interdito, eprecipitado pela 
paixao « deu a ontender n'ella, que el^| se nao podia in- 
trometter na decisao da causa, porque sendo positivamente 
espirituai, Ihe nao competia. » 

Ao seu encontro surgio o Kigario >rovincial e para segu- 
rar a consciencia de algumas'^ssoasWrupulosas a fez^S^- 

tissimas %notaQoes a referida Pastor<^as quaes foram lo- 
go publicas. » 

Cancado d estas luctas, desgostoso de ver-se muito mal- 
tratado, e sem execuijao as suas ordens, precipitamente re 
tirou-se para "Portugal nos penultimos dias de 1700. ■* 

Alem de cleiXiir sem p"5stor as siias^ovelhas, hcaram eiids 

■Lf. 

■it. 

deK 7 I-UMCIIUUI wiuuem a "stpiver-, ira essas- censuras mterpoz para a corte o referido \ga ^imbra outra a sobre a vasta materia ^'ovincial do Carmo, constituindo por seu procura^ 
PprCSSOfiS r1f>S2prraf1ri « oinr]a oc^*»Ir\fn   i t . '^^P^|^®®'^®®"3 frase de^rredo,» ainda escripta pelo 

Veio de Lima. 
n'essa occasiao, approvada em suas ideias 

mais^^tjl^ebres de"^eito e^tbeologia, os qua- 

Q ®®'r2nb^am o "apaixonado procedimento doTwspo 

^•^irla °^^'^®''^^theus'lGtjas da^sta, ja defuncto. 
^■^teriop < a opiniao dos doutores na appellagao 

eiigg ^/^^nsuras, feitas pelo\j^vidor, por cujo acto fica- 
•^'ellas^ ^"^^P^nsas, per ser interposta antes de incorrer 

com rnuitos embaracos de consciencia sobre a validade das 
censuras, as quaes de nenbuma sorte quiz levantar, nem 
mesmo o interdicto geral e local com que fulminou a ponu- 
lagao, quando excommungou o ouvidor geral em I6D8 

f ? ^^ ■ n ' ,, 

7^ 
—ir' 

■ —— - ■- ^ >- v.'*** 
tm sua viagem foi acompanbado pelo aggravo, que con- 

tra essas- censuras interpoz para a corte o referido Wario 

^2?2aes n. 1413 pag. 626. 

f    — 
reverendo padre frei Mapoel da Bsperanga, seu antecessor, 
e que se recolhia a sua provincia na mesma occasiao. 

Sendo n^jlTBCobido por el-reiD. '^ro'^H^foi residir em 
uma quinta nas visinbangas de Sl^ubal, onds viveu longe 
para assim dizer do mundo, e alheio a todos os negocios 
publicos. 

Ignora-se inteiramente a epocba do seu fallecimento, po- 
rem ainda vivia no anno de 1711, porque em 24 de abril o 
senado da camara do Maranhao officiou a Sua Magestade di- 
zendo, « que como corria a noticia de D. Timotheo renun- 

' Berredo. Annaes n. 1415 pag. 628. 
!! 
i I J ■' 
I 
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ciar 0 bispsdo, scndo 6ssa a causa do sua tao longa dcniora, 
pedia e rogava em nome do povo, que a nomeagao de bispo 
recahisse na pessoa dopadre'^vineial do Carmo^toria- 
no^iipentel, » cujas.virtudes muito exaltou. 

Ainda de tao longe, depois de tantos annos e no scu re- 

Vproprio do prelado olTendido pelos'^'^qma- 
iy ristas, em cujo numero figurava ^^Ki^az-Bequimao, sendo 

• T apresentado para subslituil-o na cadeira episcopal urn dos 
|seus mais decididos inimigos ! 

A morte do bispo extinguio estas questoes, levantadas 
para um fini util, qual o termo de tantos coricubinatos, po- 
rem desviadas* a principio, e a flnal transportadas para ter- 

• reno por demais inconveniente. 
Se 0 bispo nem sempre raostrou aqueila paciencia e re- 

signaQao, tao recommendada pelo divino mestre, e seguida 
por tantos principes da igreja, confessemos porem que deve 
ser desculpado em attengao aosTssjiltos, e a falta de respei- 

- to empregado constantemente contra elle pelas authoridades 
civis. 

Fdizraente ja sao passados esses tempos calamitosoSyC 
Deus nao permita que voltem^ais. ^ ^ 
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tar com toda a solemnida^ e piiblicldade o interdicto geral 
e local, lancado por D.,;jmotheo d^yJScramento^ em 1698, 
e d'est'arte tranquillisar a consciencia dos seus diocesanos. 

Desdando conhecer os seus filhos, residentes na capita- 
nia do wam-^i^ra, para la dirigio-se, e chegou a cidade de 
Belem no dia 24 de dezembro do mesmo anno, sendo aco- 
Ihido com « affectosas demonstragoes, e liberaes ostenta- 
foes 

/tZ' ^ - f'I'f- ja, JFi'cJ Jlose Helgarte. ^^ 

D. frei Jose Delgarte, religioso calgado da ordem da^- 
tissima-Tiundade daTteiJempcao dos^Captivos, e mestre da 
sagrada theologia, foi por suas virludes, seu saber e elo- 
quencia no pulpito elevado ao solio episcopal da diocese ma- 
ranhense. Natural da cidade de Coimbra foi reitor do colle- 
gio da sua ordem nessa cidade, e depois vigario geral da 
sua religiao. 

Diz 0 erudicto sr. dr-^^Gaqdido-Meiides de iWiQeida a pag. 
001, tomo 1°, parte do seu interessantissimo « Direito 
cioil e ecclesiastico, » que e iguorada a epoclia de sua apre- 
sentaQao e confirma^ao pelo papa^^f^ente XI. » 

A este respeito encontramos'archivada na camara muni- 
- cipal da cidade de S. Luiz uma carta, escripta de Lisboa 

fh- pelo proprio punho do bispo em 26 de rgarco de 1710, e 
- (lirigida ao^nado da camara partic ipaado-ltie fer sulo e'ai- 
- to por (Jecreto de 20 do memo niezr 

//- '/^Deparamos com outra carta com data de 4 de dezembro, 
J ainda tle^Lisboa e do anno de 1710, em que o prelado « pe- 
I S dia a jwnara, que Ibe mandasse tomar umas c\zasj:apaze£ 
* ' com'^ista do mar e commodos sufficient,p.s pnrn n s 

mTTia, pois pretendia vir eni marco vindouro. 

Ignoramos quando regressou a ffl^wnbao, porem com 
certeza a sua vida entre os maranhense^orreu mansa e pa- 
ciQca, porque nada mais encontramos nos diversos arcbivos, 
que folbeamos. , 

Durante o seu governo, a instancias d'el-rei DyJtfao V, 

foi do bispado do Maranbao tirado o territorio i^ecessario 
para a creaQ.ao do do &am-fera pela bulla Cupwsus m 
misericordia do Summo Pontifice^^mente XI de 4 de^g^ 
CO de 1719, e expedida em 13 de novembro de 1720. ~ 

Em 14 de dezembro de 172i deu a alma ao Creadon 
sendo a sua morte profundamente sentida. 

Nao sabemos por que motivo foi enterrado na sacristis 
^rande, por detraz da capella-mor, da igreja do convento 
das ^rces d'esta cidade. 

Sobre a sua sepultura, le-se o seguinte epitapbio. 

■viVujwso SauVws'ma S" i.o 
i\u5, \aVV?,e,uv. a it iJ.umVi'co ic MIK. 

E de presumir que quizesse descan^ar para sempre en- 
tre OS mortos da orderO'teligiosa, igual a que pertenceu. 

Mfsnoet tla Ci'uz. 5 "jJ -.//f 

Oriundo da illustre e distincta familia dos^eires, doPo'" 
tugal, era doutor em theologia pela universidade de Co# 

Professando na ordem bi^terciense dos monges de Sa 
Bernardo, foi reitor do collegio da sua ordem, e mestre 
novico no real mosteiro de Alcobaca. 

Entre o fallecimento do bispo D. "B^lgarte e a apr 
sentacao c corifirmaQao d'este, mediaram 14 a 15 annos, ^ 
quo a diocese maranliense viveu acephala. 

A causa d'este facto foi a interrupcao das relacoes da c" 
te de Portugal com a de Roma, no pontificado de Bento 
£m consequencia de haver este recusado ao nuncio de 
,ugal Bichi 0 chapeo de cardeal. 

Dcparamos com um officio cscripto n'essa epocba P J 
•^^.iiegou finalmente a S. Luiz, em(^de junho de 1717, po- 
rem somente fez sua entrada* soT^ine eni^|2)do mesmo 
mez, sendo recebido pelo seu rebanho com'todos os signaes 
de contentamento. / 

Foi seu primeiro cuidado aplacar as/questues tiavidas no   
tempo do seu antecessor, e derramar a harmonia por entre Si^'ario*"^"ai, que cabalmente"'s^'snzesse a 

r»\'Dlhnc f^nnfinflnc nnc ctinc /•nirl-wlrvc?  ' 

° bispo do Para D. "feft(;iolomeu do^TS^i% no qual se 
"nou—iispo do'^Qm^I^u com o governo do his'pa<-j^ 

I JttKanhuo. j, 
Tinlia a data do 30 de julho de 1732, e dizia ao 

da camara da cidade do S.'^'feii^ que muito desejav^ 

as ovelhas confiadas aos seus cuidados. 
« o/<?. Em 9 de outubro d'esse mesmo anno convidou a camara 

para assistir no^ia seguinl^a procissao, que elle a tarde 
faria da Se ate a^mida do Be^terro « onde pretendia dar 
absolvicao geral aos^iainpos e ao mar, j) 

Nao sabemos se esta absolvicao 6 cerimonia ou institui- 

. cao da igreja, ou se este acto do bispo tinha por fim levan- 

sua obng •TP—- ^ . 
mas attendendo as parcialidades, que tem havido n es ■ 
dade, achava quo nao convinha nomear sugoito d'eila 
isso embora se privasse d'um padre, antes de acabar '' 
de agosto, que estava entrando,'o faria partir do*T*«<^ 

Bcrredo. Annacs pag. 051 n. 1483. 
' Canaes, Estiulos Biographicos, ai't. Bento Xlll pag. 
Dr. Candido Mendcs do Almeida. Olira jucilada. 
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\ Por este officio reconhece-se, que esteve o bispado do 
^aranhao sob as ordens do bispo do Para, porem-ignora- 
moVa mandra como.usto se deu. Apresentado em 1738, 
foi D. Frei Bfenoel da ^uz confirmado pelo papa Clemente 
XII no mesmo anno. 

Etn*23 de janeiro do seguinle, escreveu de%i5boa a cama- 
•ra do Mranbao participando a sua nomeagao, e que como 

pretendia para aqui partir em flm de margo, pedia a mes- 
|ma camara para Ihe alugar^casa^« no melhor sitio que llie'^sta'^^Des (^^^ncisco de'^l^^va de Vsras Gzeram uma re 
|parecesse » e terminava dizendo « que esperava ler boa 
harmonia com ella em todos os particulares pertencentes ao 

' recto regimen d'este bispado. » 
Em 15 de junho das 3 para as 4 horas da tarde saltou 

na praia do l|^sterro d'esta cidade, sendo acoltiido com ge- 

ral contentamento. 
Foi morar na cas^de ^tonio Alves de.]^-ito. 
1^0 dia de S. Pedro fez sua entrada solemno^a cavallo, 

Pegando-Ihe no estribo o capitao general'^ao de ^reu. 
A to(^s parecia que o seu governo correria como o de 

^ose aelgarte. 
Infelizmente nao se realisou tal vaticinio. 
Dentro de pouco tempo tinha desapparecido a barmonia, 

fpe elle tanto desejava raanter com a Samara, e, ainda mais 
para lamentar, parte do^^ro foi alistar-se entre o^>iesaf- 
fectos do prelado! 

De dia para dia crescia o descontentamento de parte a 
parte, nunca porem manifestou-se em publico senao em 1 

dezem'bro de 1740. 
Por estar impedido, ou por doente ou por capricho, or- 

•ienou 0 prelado, que o santo sacrificio da mieSa, « em ac- 

,^6 ^'(I^^rracas pela acclamagao do Serenissimo sr'.'rei D. 
^ao,» foss(^^celebrado na Se pelo reverendo ^ovisor, e 

Gongalves da l^uz, que tinha por costume embaragar 
suaV determinacijes, mandou scientifical-o de tal resolu- 

Cao. 

^pezar d'istp o arfa « nao so. desprezou a ordem, como 
®scompoz 0 ^ecretarjo/ o provisor, e o bispo, fechou os 

^'■namentos e paramentos da Se, os missaes e os calices. » 
Para se celebrar a raissa, e cumprir-se por todas as for- 

a ordem episcopal, foi. necessario vestir-se o celebran- 
® com as vestes pontificaes do bispo, c ir-se buscar por em- 

P^'^timoao collegio dosJesuitas dois missaes, ostia e vinho! 
'ante d'esta occurrencia julg^-se o bispo offendido, e 

p proceder a uma jtisdficacuo jundica para conhe- 
®^^uem 'era,o culpado. 

o parocho muito protegido conseguio protellar a 
M da justiga ato G de fevereiro do anno seguinte, dia em 

tor^ '^'!;'^®®uroso ofliciou a camara dizendo «serem bem no- ^^•as ?s violencias e opprcssijes continuas, com que o bis- 

® ofliciaes o perseguiam desde que elle de- 

larj^'^ ° "^pedimento de christao novo do irmao do secre- 
bispado, e como nao cessava de moleslal-o, e nao 

podesse recorrer, pedia a elles camaristas, a 

Chan a paz e quietacao d'esta republica, qu^ pelas 
Se Ghristo, e por servico d'el-rei, o nao perseguis- 

republica, porque poderia este povo, vendo a 

Dice. VI. l-S. 

sera razao, obrar algum excesso, que fosse em prejuizo das 
almas e desagrado d'el-rei. » 

Terminou este ofDcio accusando a remessa da provisao re- 
gia, que o nomeou parocho da Se, porque receiava ser pre- 
so, privando-o assim o bispo da mercO, que llie fez S. M. 
por que se julgava com poder de lirar-lhe o beneflcio, em- 
bora fosse esta graga real e pontificia. 

Ginco dias depois os juizes e mist^es do povo'^liao da 

presentagao a camara dizendo conStar-llies ter o bispo man- 
dado prender o parocho, e que tambem pretendia suspen- 
del-o do exercicio de suas funcgoes parocbiaes, e como nao 
se tinha entregado a prisao, resolvera o prelado publicar 
uma pastoral prohibindo que as ovelhas do cura o obede- 
cessem, e deu-lhes ate novo pastor. 

Mostravam muito receio da rjeferida pastoral « para nao 
andar este povo mais arrastado » e que « assim como rs- 
medio para atalhal-a interpozeram uma appellagao ante om- 
nia et^st omnia ao exm. bispo e ao vigario geral. » 

Como nada conseguissem por este meio, recorriam a ca- 
mara « com quem se empenhavam para que ella escrevesse 
uma carta,9p nosso capitao-mor^ao^vares de p^rvalho » 
afim de demover o bispo d'est/ proposito. . 

Satisfazendo os desejos dos mysteres do povo a ^mara, 
« por ser de sua incumbencia a conservagao da paz nos vas- 
salos de S. M.» dirigio-se ao bispo. 

D. jW^noel da,^z nao attendeu aos pedidos dos cama- 
ristas, c( por ter'-lhe a experiencia mostrado serem elles os 
perturbadores da paz, ja inquietando-o, ja patrocinando as 
insolencias do ^ocho da Se, que o tinha descomposto em 
papeis publicos, e pelos auditorios d'esta cidade, e atedes- 
obedecido as suas ordens. » 

Entrando depois na narracao do facto ja acinia referido. cantado pelos ^^ellaes—musicos da Se. 

Receiando ser contrariado pelo cura, entao o padre W-terminou dizendo « que isto so succedia no Maranhao, sen^ 
r\ 'ri ^ ^ t 1 1   _   _ !• .1 _ ,1 ^ _   

do obra de quem estava alienado de juizo, e so o approvava 
quem fosse cego de entendimento, e suas_^erces alem de 
nao extranharem tal occurrencia, ,o repreh'endiam, e parece 
ate que o approvaram pois se retftaram da Se, e ordenaram 
as communidades, que fizessem o mesmo sem por isso con- 
seguirem o nao celebrar-se a festa, competindo-lhes apenas 
0 assistir a ella, nunca porem determinar o^nistroi; que 
ha via de celebral-a. » 

Befutando varios pontos do officio da^mara disse « que 
0 nao ser formado o^^ario ^ral nao era novo n'esta cida- 
de, pois a maior parte dos que tinham servido esse cargo 
nao tiveram tal requisite, e se de presente havia^is^ri- 
gos fahnados, um o ^rocho da Se e outro um^derigo ftJr' 
rasteiro, niio bastava ser^bacharel para ser vigario geral, mas 
eram necesarios outros muitos requisites, que havia de ave- 
riguar o bispo, que fazia vjigarios geraes e nao os ^iciaes 
Ta'jeSmara.» 

Extranhou-lhes afinal «que elles para darem este passo nao 

se aconselhassem com ^atfclesiasticos, regulares, e homens 
;K5bres e p^incipaes da cidade, pessoas doutas, desinteres- 
sadas e prudentes, que melhor os encaminhariam do quo o 
seu j^frocho, subdito rebelde e contumaz, que ambiciona- 
va ter companheiros e factores para os seus desatinos.» 

Responsabilisou a ^^ara por qualquer perturbagao no ca- 
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so cl'ella opp6r-se as suas ordens, e « admoestou-lhes, co- 
mo seu prelado e pai espiritua!, para que elles, ^maristas, 
cuidassem da sua vida e das suas obrigacoes, que nao ilies 
faltaria em que cuidar e que examinar, e se desejavam de- 

-veras as suas contas bem ajustadas no dia da conta, nao se 
mettessem, e netn intrometessem n'aquillo, quo nao estava 
por sua conta. » 

Assim terminou a sua carta do 12 de dezeaibro de 1740. 
Nao sabemos como acabou-se esta questao. 
Quando foi apresentado e confirmado D. Manoel da Cruz, 

estava em Lisboa, vindo da universidade de Cpimbra, o re- 
verendo Dr.'I^Dpo^mello de'fei'ito. 

A instancias d'eile promoveu o bispo a creacao da igreja 
cathedral da sua diocese. 

Em virtude da bulla da fundacao do bispado foi a cathe- 
tral erecta por el-rei D.^Jsiio V pelo alvani de 17 de abril 
de 1739, aqui executado em 18 de novembro de 17io, e 
inaugurada soiemnemente aos 21 do mesmo mez e aano.^ 

Foi seu .primeiro mestre'cscola o referido Dr.^^mello 
deTBrito. 

Sendo trasladado D. frei'lHpnocl para a diocese de Marian 
na, creada havia pouco tempo, foi confirmado como seu pri- 
meiro bispo pelo papa Bento XIV no consistorio secreto de 
15 de dezembro. 

Expedida a bulla do sua traslada^ao cm 2-3 do mesmo 
mez, deixou o Maranbao em 3 de agosto, de 1747, empre- 
hendendo por terra a viagem para o seu novo destino. 

Seguindo pelo rio Itapecurii entrc o Coroatu e o Urubi'i 
na margem esquerda existo um lugar conhecido pelo nome 
—Remanso do Marianna. 

Assim se cbama por ter ahi I), frei Manoel da Cruz man- 
dado levantar altar debaixo das arvores para celebrar o in- 
cruento sacrificio da missa, como e permiltido aos bispos 
do Brazil pelo breve (ieccnnsii~-celebrandi bis in die  
et sub Deo el s^b terra. 

Na cidrKle de^axias, onde entao havia muito commercio 
para Minas-novas, principiou a sua Jornada. 

Encontram-se os promenores d'ella no livro, hojo raris- 
simo, intitulado : 

« Ameo hiiono episcopa!, collocado nas viinas do ouro, 
ou 7}oticia bpve da creacao do novo bispwlo Marianense, 
de sua felicissima posse e pomposa'^ftirada do seu mere- 
tissimo bispo: e da jornada que fez do Maranhao o exm. 
0 rvm. sr. D. frei Manoel da Cruz. Com a colleccao de al- 
gumas obras academicas, e outras, que se fizeram na dita 
funcQao. Dado a luz por Francisco Ribeiro da Silva, conego 
da nova se marianense. Lisboa, na officina de Miguel Ma- 
nescal da Costa. 1749. 

Falleceu em 1764 e no seu testamento, lembrando-se ain- 
da da sua ^meira B^sa, deixou o legado de um conto 
de reis a igreja cathedral do "1»iiranhao. 

Chegando aqui esta noticia o rvm. arcipreste, e mais di- 
gnidades, os conegos e os beneficiados do cabido, nomea- 
ram em 13 de novembro de se'us procuradores o re- 
verendo mestre em artes'^^anoel mbeiroViares, vigario col- 
lado da freguezia de Nossa Senhora da Boa Viagem de Ita- 

' Tabella Ilistorica e chronologica, & polo conego Joao I^nacio 
de Moraes Rego, edigao dc 1844, pag. 6. ° ■ 
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byra, bispado de iH^rianna, ao padre Jose Ribeiro Soares, 
coadjutor da mesma freguezia, e ao capitao Manoel de Bar- 
ros Rego, morailor na freguezia da villa delR^ranagua, para 
cobrarem e arrecadarem-este legado. 

VI. 

P's'ei Fs'fttsciseo tie '3'Stietgo. 

, Kasceu na freguezia de Sao Thiago do Sopo, pertenccnte 
a villa de Caminha, termo da comarca do Valen^a do Minho, 
no arcebispado de Braga. 

Professou na ordem dos religiosos menores de%o Fran- 
cisco da provincia de l^ortugal, o cnrsando os estudos pro- 
prios cbegou a ser mestre jubilado na sagrada theologia, 
examinador geral das tres ordonji militares, o dcputado da 
bulla da crvzada. 

Foi visitador apostolico da Custodia, on provincia do S. 
Joao Evangelista das ilhas do;;Aoores, desmembrada dtfdos 
Algarves.' 

Eleito 0 confirmado bispo cm 1745 pelo papa Bento XIV, 
chegoa a cidade deS. Litiz em 2 de julho de 1747.Jt"|--'f^ 

Na tarde desse mesmo dia das 4 para as hbras desem- 
barcon no porto dos fraJes de Santo i^itonio, e se reco- 
Iheii ao convento dos mesmos. ^ 

A Ti do referido mez, dia de Sao^oa-^ntura, fez a sua 
entrada solemne, para a qual se preparou, defronte da casa 
do capitao-mor tSiiningues'l^rtifSerdinha, um saccello, ri- 
camente ornado, onde o osperou o cabido, todo o clero se- 
cular 0 regular, o gc^vernador e capitao-goncral^ancisco 
^dro de ^ndonca G^irjao, que tinha chegado na mesma 
frota com ello, o tambeni o senado da camara com toda a 
nobreza, povo e tropa dc infantaria. 

Ao aproximar-se o bispo, nm dos vereadores o sauJon 
por um disciirso, ^Jepois tocou uma banda de musica. 

Revos^o e mais vestimentas pontificaes nion; 
ton a cKKallo [K;gando-lhc na estribeira o mesmo capitiio-gf' 

neraC e assim proseguio ate chegar ;f>s^thedral, onde foi i'"' 
cebido com todas as honras inherentes ao seu alto cango. 

Depois da sua [lojse foi este bispo morar na ca^ 
hoje esta o\ibunal d^r^la(:io. 

Em sua companhia trouxe o padre J^'i AyfesTTIIli^ 
Pernambuco, que fora preso nos sertoes, remettido para Li=' 
boa pelos officiaes do santo officio, onde foi sentenciado," 
cunsmrio o castigo. 

0 iH^po nomeou-o ciira da S6, do que se. arrependeu 
ser tao imprudente a pogto de nas praticas dos dominS"'"' 
da quaresma offender do pulpilo a muitas pessoas, ni5o 
peitar o segredo do confessionario, e fazer aliiisijes a fal""' 
que Ihe foram confiadas como sacerdote. 

UmT^^qvmdo incumbido por ello estava escrcvendo 
sua casa JS^o P^eira, filho do'^Jo^eTat^eira'ikicha, o 

deu-lhe com um chicote, depois de alguma altercacao. 
Ao cahir da noite, logo as trindades, o offendido, 

panhado. por sou irmSo "Bqnifacio Kj^eira, accommetteraii^ ^ 
invadiram armados a casa ao cura, deram-lhe um^tirS> 
nao 0 olTendeu, porem espancaram-no a cacetadas. 

0 governo do bispo correu mansamente, porem achao " 

' f^athalogo dos bispos do Marardiao pclos conegos Const^"^'"^ 
c Santos, jd citados. 
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se atacado tie asthma sahio d'esta capital em 1-4 de novem- 
bro de 1752 para a fazcnda Sa^ Lourencq, em Cajapio, per- 
tencente ao mestre de canipo ^iirenQO ^Ifort « aflm de 
mudar de ares e usar do soro de leite. » 

Foi em sua companliia o dr. em medicina 
gues jy<^rti. / 

Nao melliorando, intentoii regressar a capital, e ja em via- 
gem faileceu das dez para as onze lioras da noite do 18 de 
dezembro de 1752, na boca do igarape Cajapio, que, vin- 
do do centro da fregue/ia de Sao Vicente Ferrer, desem- 
boca na bahia de Anajatiiba em frente a ilha dos Caran- 
gueijos. 

Assistiram a dolorosa passagem do prelado para a eter- 
' nidade o medico, o G«f^djuctor da Jgi^uezia da se dr. 
i'VaQcisco ]\l^bosque,'^ue Ihe administrou o sagrado viati- 
co e 0 beneficiado j^xandre^fe>^rton. 

Sens companbeiros desejosos do sepultar o seu corpo na 
cathedral, e temendo os estragos da corrupcao, se dirigiram 
3os campos de^Qajaluba, onde chegaram ao amanbecer do 
dia seguinte. 

Ahi foi pelo^lesmo medico ^balsamado o cori^segun- 
do se le m<mhalo!jO dos bispos pelos conegos^0mistantino 

^/^ntos, m sorte que as 8 boras da manha/do dia 20 che- 
rgou incorrupto a capital. 

Consistio esta operagao, conforme a tradicQao, em tirar- 
se-lbe as entranbas, .que vieram n'um pote paraa capital. 

Foram em seguida saigadas as cavuTades thoraxica e .ab- 
'Jominal (peito o ventre) 

Sem prestito algum, e ate qccullamente foi levado em iim 
feretro condigno para o'^go^iscopai, onde revestido das 
^'estes pontificaes, e depois de pralicados todos os actos re- 
ligiosos recommendados no cerimonial para b enterramento 
^'os bispos, foi aflna! sepultado no fim da tardo desse mes- 

*^0 dia na capella-mor da cathedral, no presbyterio junto a 
episcopal. 
livro de obitos da freguezia da^Se de 1739 a 17o4 

130—extrabimos a seguintc^rtidao : 
® Aos 18 dias do mez de dei5mbro de 1732 annos nesta 

'^'"Gguezia do Nossa Senhora da Victoria do Maranhao na boca 
igarape chamado—"^japio—vindo da fazenda Sao^ou- 

•"^nco do capitao^ourengo'B{ilfort aonde tinba ido tomar os 
^oros e para mud^' do ares e nielhorar da grande queijra 

^^liatica quo padecia, faileceu o exm. e rvm. sr. Dom Frei 
'"ancisco de Santiago da ordem dos fi^ades menores da pro- 

^'incia do Portugal e bispo d'esto bispado, achando-me qu 

P''6sente na hora da sua morte, pelo ter acompaiihado na di- 
^'iagem, e o reverendo beneficiadoS^cxandroT^'erlon e 

^ ^outorlK^^o ctemingos*5Viberty, medico que tambem foi na 

connpanhia: administrei ao dito sr. o Sagrado Viatico 
^lue 0 recebeu com signaes do predestinado, e da mesma 

espirou com os mesmos signaes; e Ihe nao adminis- 
0 Sancto Sacramento da UncQao pelo nao haver no lu- 
l''oi logo transportado a esta cidade onde no dia 20 de 

chegou 0 corpo, o qual foi sepultado no mesmo dia 
" lardo dcfronte do altar-mor da so com toda a funeral 
^wipa quQ dispoom os estalulos d'ella, nao dispoz na ho- 

poi' nao ter faculdade para isso; da que 
este assento para constar. 
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0 coadjutor—.Pfancisco^Jifatabosque. » 
Marca a seu jazigo ijHia lousa com a inscripcao seguinte : 

A«i Y). YviyProuwsto Sao 
otim 4.oi \Taitj Yo^tugaV, 

'o.° io Mo,fa\\\\ao, 
i\ut \aVVtcc,u (.wv \S Ac, Ac. ilol auivo. 

VII. 

tt. F»'ei AttSostio tie ISfio Jose, 

Nasceu em Vianna do Minbo, no arcebispado de Braga. 
Professou na ordem dos eremitas calcados de Santo Agos- 

tinbo, doutorou-se na faculdade de tbeologia da universida- 
de de Coimbra, e leccionou em diversos conventos de sua 
ordem como mestre jubilado e provincial. 

Eleito e conflrmado blspo desta diocese pelo papa Bento 
XIV, nomeou procurador para tomar posse do seuJi^^ado 
0 rvm. bispo do Para D. Frei ^uel de^Ihoes, sendo a 
procuracao feita no convento da Graca em 9 de novembro 
do 1756. 

Foi substabelecida para elTeito iinicamente de tomar pos- 
se do bispado no rvd. dr. .Ioa<i'JRt^drigues Gi5vette, arcipres- 
te da cathedral, o em sua falta no chantre^silio de^,Mmei- 
da e ^raes. 

0 dr.^I«5drigues^vette tomou posse em 11 de abril de 
1757. 

Desembarcou na cidade de S. Luiz em 8 de setembro do» 
mesmo anno, sendo conduzido em uma canoa da bahia de - 
Sao Marcos, em que tinba dado fundo no dia antacedente. o 
navio N. S. da Madro Deus. 

Na dita canoa pelos religiosos capuchos foi conduzido a 
^raia de Santo'^ntonio pelas 10 boras da manha depois de 
0 saudareni as fortalezas com salvas reaes. 

0 governador foi esperal-o na praia com a camara, religio- 
sos, c povo, e 0 conduziram para a nlgmeda do convento 
de S. A^itonio, ondo tinba formado p^^tfgimento d'esta pra^a. 

Recebido no convento com todas as solemnidades, alii es- 
teve ate domingo 18 do dito mez, dia de S. Thomaz de Vil- 
la-nova, no qual fez a sua entrada solomne 

Sahio pelas 4 boras da tarde, montado em um brioso 
cavallo, acompanbado pelo governador, e seu filho jj^igalo 

so ^reira, capitao de infantaria, de sua famiha, e offici- 
aes do justiga. 

Chegando as portas da cidade, quo se formaram acima 
das casas do U^lario^reira, foi ahi recebido pelo^y^vo, e 
jjtobreza. / / . 

Apeando-so, foi comprimentado pelo vereador^nacio 
ji^nriqiie. 

0 bispo paramentou-se em um /amoso alrio, que ali se 
tinba preparado, e revestindo-se mo^itou de novo em ouiro 
famoso cavallo, bem ajaseado, qu6 estava ,de reserva, pe- 
gando-lho na redea o goveraador, nas estri^iras o dezem- 
ba'fgador ouvidor geralBfJigo da^^S^sta e^gma^o o dezem- 
bargador juiz de fora jSffspar jgi^calves dos Jreis, e no pa- 
lio OS cidadaos, 0 assim seguio para a Se. 

Nas ruas havia 7 arcos vij/sos, que nas niesmas arnia- 
ram por ordem do senado os ofiiciaes mecanicos. 

As janellas e paredes estavam ricamente cubertas de «vi- 
iQosas tapficarias.» . ^ 
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Na Se apeou-se; pegou-lhe qa cauda o fliho do governa- 
dor, e depois tomou posse havendo um Te-Deuni cantado 
pelo cabido, e outro pelos frades das Mercfe. 

Foi morar has casas da viuva llfilena C^irreia, onde ja ti- 
nha residido o sen antecessor. \ 

Eram chegados infelizmente os maos dias para a igreja 
calholica rornana. 

Derramavam-se falsas cren^as por todas as partes com o 
fltn de enfraquecer a religiao do' Crucificado; os seus sa 

- cerdotes sofYriain,- e enlre elles mereceni especial mencao 
OS respeitaveis/ilhos de Santo Ignacio de Loyola. 

A companhia de Jesus, mill notavel athleta, nao podia 
ser despresada: olTerecer-Ihe comtudo combatc em campo 

-aberto era ir em biisca de.derrota certa. 
LanQava-se ja n'esse tempo macf da intriga e da perfidia, 

armas terriveis, e sempre brandidas por maos indignas e 
criminosas. 

Procurava-se alem d'isto desanimar e offender, destriiir 
e desarmar os seus amigos dedicados. 

Entre estes contava-se D. Frei ^tonio de S. Jose. 
Conhecido por seus talentos, venerado por suas virtudes, 

e respeitado por sua posiQao, era comtudo temi'do e ate 
odiado pela pertinacia com que soube sempre resistir aos 
inimigos da igreja rornana. 

Desejando offender-se o melindrc do prelado e ate des- 
consideral-o, foi pelo governo da Metropole nomeado para 

^isitadOT da ord^m de Jesus no Maranhao o bispo do Para 
D. Freni^el dewljioes, mui conhecido pela sua dedica- 
Qao ao partido dominante em Portugal, capitaneado pelo mi 

-nistro marquez de Pombal. 
■*: x\presentou-se em- Maranhao o bispo visitador em 9 de 
maio de 1739. 

Diz 0 erudito sr. dr."^S^indido*'*5j843des na sua obra a Di- 
reito civil e ecclesiastico,y> tomo 1", 2" parte, pag. G02, que 
« n'esse mesmo dia partio para o interior D. Frei Antonio, 
enfastiado pela desmoralisaQao a que o punham em ^rova.» 

Crenws haver n'isto engano, porque na pag. 230 do livro 
3.°, 17o9 a GO, manuscripto da secretaria do governo do 
Maranhao, encon,tramos exarado um officio do governador 
Goncalo Pereira Lobato e Sousa, dirigido ao governo do rei- 
no, no qual dava parte, que o bispo maranhense tinha sahi- 

.do em dclejulho d'esse mesmo anno da capital em visita 
pastoral. 

Subio 0 rio Itapecuru ate Caxias e d'ahi se dirigio a vil- 
la de Paranagua, no Piauhy, por caminhos desertos, cheio 
de privagoes tendo a vida constantemente amea^ada pelos 
gentios, que entao infestavam aquelles lugares. Regressou 
a sua residencia em 24 de outubro de 1760, e depois de 
poucos dias de descango publicou uma pastoral, convidando 
0 povo a um triduo de festas na sua cathedral em acQao de 
gracas, celebrando pontifical em todos os tres dias. No pri- 
meiro dia pregou, exor^ando os fleis vassallos a render no- 
vamente gracas ao Omnipotente, por ter livrado a nrecio- 
sissima vida de sua magestade na infausta noite de 3 de se- 
tembro de 1758: no segundo recitou outra oragao em lou- 
vor do consorcio da serenissima princeza dos Brazis com 
seu tic 0 infante D. Pedro, e no ultimo houve procissao a 
tarde muito concorrida pelas religioes, nobreza e povo 

BIS 

' Foi 0 primeiro bispo do Maranhao, que visitou toda a 
diocese indo ate ao mais remoto sertao. 

Para este fim aproveitou-se elle da provisao regia de H 
dejulho de 1757, que daaosbispos, ou aos seus delegados, 
quando forem fazer visitas pela diocese—ca'noas OHiantimen- 
tos para a sua viagem. ' 

Nao so confunda com outra provisao, de igual data, con- 
cedendo aos bispos d'esta diocese licenga para o Meirinho 
da eSmara jRfclesiastica poder usar de vara branca. 

Em quanto se davam estes factos, D. Frei Miguel de^u- 
Ihoes mostrou-se digno em tudo de sua. missao: nao foi 
juiz, e Sim perseguidor da companhia de Jesus, notavel pela 
erudicgao do muitos de seus membros, pela dedicag,ao, pela 
virtude, e pelosJrabalhos apostolicos de quasi todos. 

0 governador^^ngalo I^reira ^.obato c Sousa nao era 
indifferente, peio contrario achava-se muito empenhado em 
coadjuvar D. Freil^iel na destruigao dos jesuitas. 

Nao tractan.do D. Frfei^tonio com as attencoes devidas, 
ferindo-o assim em seu amor proprio, o acaso deparou-lhe 
occasiao de entrar em lucta com elle. 

\pparecendo-lhe em fe^reiro de 1759 uma denuncia, da- 
da pelo b«;^mbargadorN^idor geral da capitania, de que 
se havia descuberto nos senses do Jguani minas do ouro na 
fazenria dos Angicos, c entrando cm indagagoes soube, que 
esta noticia com muitas exageragoes era dada pelo clerigo 

in minorihiis JnsQ Vivardo e pelo padre,Jose de Sousa Ma- 
chado. 

Achando se assim complicados dois sacerdotes, o gover- 
nador officiou ao bispo requisitando a presenga d'elles e pe* 
dindo-lhes poderes para a ambos deferir juramento. 

A este pedido, ali;is justo, nao respondeu o bispo e ape- 
nas mandou-lhe a capa do officio, e « com este procedimen- 
to, pela primeira vez havido para com elle, como confessou 
0 proprio governador, mostrou-se muito afflicto pela falta 
de attengao ao seu caracter, pessoa, o annos. » 

Especulando com os resentimentos d'estas duas autlio* 
ridades o padre Machado queixou-se do governador ao bis- 
po, porque estava instaurando um processo summario con- 
tra elle e o padre Vivardo. 

Mandou-o o bispo a presenga de c^ngalo^^bato, self 
com tudo Ihe dar licenga de prestar juraiiiento. 

Finalmente cm 13 do mesmo mez resolveu-se D. Frei 
tonio dar ao governador a licenga pedida « por ihe asse* 
\erar um ministro de Sua Magestade, o desembargador oU' 
vidor geral, de muito credito e litteratura, que esses 
mentos nao se dirigiam para criminar ou infamar pesso^ 
alguma.» 

Com estas palavras e explicagoes romperam-sc as relagoe® 
entre o prelado e o governador. 

Seguio-se depois uma serie de falsidades sobre essas iO' 
ituladas minas, de que resultoii ser illudidaa boa fe dog"* 

vernador. 
^ando credito aos referidos padres Id andon pelo 

0 (iHembargador oi^vidoi^eral, acompanhado de um pf 
ICO, e pietos mineiros, de uma escolta iniiitar e de 

tas pessoas de sua comitiva 1 

Nada emfim descubriram, e apenas consumiram o teoip"' 
o s aram o dinheiro da fazenda publica, que e sempre 
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paga as especulacoes, e expozeram-se as authoridades a ir 
risao do povo. (Vide El douralo marmhense.) 

Despeitado por isto o governador quiz punir logo os cul 
pados, sendo raais compromettido o padre Maciiado, que 
asseverava tirar-se das minas ouro as arrobas e com muita 
facilidade! 

Receiando porem questoes com o prelado, raormente na 
presente occasiao e no estado em que paravam as suas re- 
lagoes, o governador olTiciou ao bispo pedindo-lhe permis- 
sao para rocolhel-os a uma prisao « por parte de Sua Ma- 
gestade, e por importantisslmos rcspeitos de seu real ser- 
vice. » 

Por cautela mandou lavrar pelo escrivao Francisco tgna 
cio d'Aragao, em falta de notario publico, um protesto pe- 
rante o padre vigario frei Jose da P|actividade, do convento 
do Carmo, assignado por efle governador, pelo juiz de fora 

desembargador Ignacio Barbosa Ganaes de Abreu e outras 
pessoas, no qual dizia, « que tendo de mandar prender al- 
guns ecclesiasticos, e receiando que o bispo Ihe fulminasse 
censuras, desde ja appellava perante o dilo prior ante om- 
nia et, post omnia para o exm. e rvmd. capellao-mor de 
Sua Magestade ou para a Santa Se Apostolica, a que presta- 
^■a toda a obediencia c fidelidade.» 

Eram permittidas essas cautelas, cliamadas partus tuiti- 
para evitar-se pelos juizes seculares a execucao da sen- 

"'tenca ecclesiastica, tendo sido appeliada para Roma, ou para 
OS tribunaes da mesraa jurisdiccao no reino. 

Felizmente concordou o bispo: Machado foi preso pelo 
juiz do fura, o entreguea sua jurisdigao como clerigo, res 

Ponsabilisando-sc por elle a sua magestade. 
Com tudo isto o governador o mandou recolher a cadeia 

Publica ate que fosse para Lisboa na frota, prestes a sahir. 
Partiram os navios, de que se compunha a frota, em 1 

*^6 marQo, porem o clerigo aqui ficou. 
De tal falta desculpou-se o bispo dizendo, que elle nao 

rPoclia partir sem primeiro aqui ser julgado oseu estado sa- 

"•^^rdotal, posto em duvida desde o principio d'estas ques- 
tOGS. 

Officiando para a corte, dando parte d'esta occorrencia, 
^•^enta o governador que o bispo guardasse esta diligen- 

para a ultima bora, insinuando d'est'arte que o prela- 

Protegia esse hornem, por elle classificado como revoi- 
Vidicioso, perturbador e pbarisaico. 

femorando-se a frota por molestia do mestre bouve tem- 
para que do Para officiasse ao bi^^ o capitao general do 

j^anoel Bernardo de Mello e Castro em 19 de abril, 
®cornn[iendando a remessa quanto antes do padre para Lis- 

■ioa. 

r 'Juanto se passavaav^stes factos o doutor\^vidor^- 
A . ®Par Gongalves dos Ueis, que tinha ido para o Icatii, 
, 'ciou em 20 de fevereiro ao governador, dizendo-Ihe ter, 

^Me 30 dias.de trabalhos, dB-perigos e de sustos, explo- <ln 

° OS sertoes enlre os rios hjuarii e Parnahibae os ria- 

_^^C'n(jabeiras e Moqiiens, e <inao tendo descuberto uma 
"^'sca de ouro julgava o padre Machado bomem diaboli- 

pg ® '''Sno d'um exemplarissimo castigo pela grandissima 
OfbaQao, em que poz toda esta capitania.» 
®8adas estas occurrencias ao conhecimento da metro- 
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pole, foi expedido pela secretaria de estado em 19 de Ja- 
neiro de 1760 um oflicio, assignado por Francisco Xavier 
de Mendonga Furtado ao governador d'esta capitania parti- 
cipando, que Sua Magestade prohibia expcfissamente que 
« aqui se fizesse o menor descubrimento tie minas, orde- 
nando, que fossem presos e castigados como embusteiros 
todos OS que se applicassem, a taes descubrimentos.» 

Admirando-se, que Jose Macbado fosse tractado como 
clerigo, nao o sendo, foi extranhadoo procedimento do bis- 
po c( por haver rompido com. o governador e os ministros do 
estado.» 

Assim terminou-se esta farca, que tendo principio em n//'/ 
de Janeiro de 17i)9 motivou a prisao de algumas pessoas, 
a inquiricao de muitas testemunhas, o conflicto de jurisdic- 
gao entre o bispo e o governador, a censura da corte ao 
procedimento d'estes funccionarios publicos, as despezas e 
trabalhos, perigos e desespero do ouvidor geral, a demis- 
sao do governador, e ate a morte em 13 de fevereiro dp de- 
sembargador, juizde fora e provedor da fazenda real, Igna- 
cio Barbosa Ganaes d'Abreu, cheio de desgostos, por ser il- 
ludido tao grosseiran^ente! 

Diz 0 dr.nfemdido Jbndes em sua interressante obra, j;: 
citada, quo pelas extravagancias do desembargador (ganaes, 
conselheiro do governador e executor de suas ordens, vio- 
se 0 bispo forcado a fulminal-o com excbmmunhao, da qual 
nao foi absolvido, fallecendo poucos dias depois repentina- 
mente (15 de fevereiro de 1759.) 

Julgamos, que o sr. dr. Gandido Mendes esta mal infor- 
mado, quando assevera ter o prelado langado maoda maior 
pena da igreja contra Ganaes. 

0 governador e o ouvidor preveniram as excommunh(3es 
com 0 protesto, dej que acima fallamos, lavrado pelo escri- 
vao Francisco de Aragao, 4)erante frei Jose da Nactividade. 

Em nossas investigagijes nos archives da camara ecclesia^ 
tica e da so(;retaria do governo nao deparamos com tal ex- 
communhao. 

Finaimente a seguinte certidao de obito do referido Ga- 
naes, prova com toda a evidencia, que morrendo elle de re- 
pente e sendo sepultado em lugar sagrado niio podia estar 
ainda sob o peso de tao terrivel pena. 

Eis a certidao extrahida do «livro dos assentos da fregue- 
zia da Se, folhas 88 verso ate 89 do anno de 17o4 a 1779.» 

AOS 13 dias do mez de fevereiro de 1739 annos n'esta 
cidade de Sao Luiz do Maranhao, freguezia de N. S. da Vic- 
toria, nella falleceu da vida presente, sem receber Sacramen- 
to algum da Santa Igreja por fallecer apressadamente, o Dr. 
juiz de fora, Ignacio Barbosa Ganaes de Abreu, natural da 
villa de Sousa, comarca do bispado de Goimbra, filho legi- 
timo de Henrique Barbosa Ganaes de Abreu, casado com D. 
Brites Angelina Violante, e era morador em Vidiguel, ter- 
mo de Sao Joao da Pesqueyra, bispado de Lamego, e tinha 
dous fllhos, um bomem e outro mulher; e por fallecer a- | 
pressadamente nao fez testamento. Foi sepultado na igreja ^ 
do conA'ento de Santo Antonio e amortalhado em o habito ( 
de Sao Francisco das Ghagas : e de que para constar fiz esta 
assento, que assignei.—Era ut. supra. 0 cura, Balthazar , 
Fernandes de Bayrros Ilomem. » ; 

Em quanto se passavam aqui estas scenas, Portugal des- ' 
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pertou assustaclo em 3 do dezembro tip ITuS ao estampido 
dos tiros erapregados contra el-rei D. ^se, o reformador 
junto a calgadJ d'Ajuda. 

Dizern uns \^storiadores, que foi isto o resultado d'uma 
conspiraQao entre varios fldaigos e os jesuitas. 

0 que se sabe com certeza e, que esta scena de sangue 
proporcionou ao marquez de%^mbal bella occasiao de vin- 
gar-se da iiobreza da antiga linhagem, que o despresava, e 
doa^uitas, a quern elle temia c perseguia. 

0 ministro nao perdeu o ensejo, c em 12 de Janeiro de 
I7S9 a junta da inconfi'lencia condemnou a mortecom in- 
criveis toKuras e tormentos ao ^que dXveiro, aos mar- 
quezes do ravora (Francisco d'Assis e Luiz Bernardoj a mar- 
queza de Ya^ora, ao conde de ^(^uia, e a muitos outros 
seus parentes, amigos intimos e ate criados dedicados. 

No dia seguinie o marquez do^mbal, na praQa de Belem, 
assistio ao seu triumpho presenciando o supplicio do suas 
victimas, ouvindo o gemido arrancado pelas dores, e p cre- 
pitar da fogucira queimando os corpos d'esses infelizes ! 

Dir-se-hia e com razao, quo o orguihoso e barbaro mi^ 
nistro linha medo ale dos cadaveres de suas victimas! 

Queria vel-os reduzidos a cinza para seu descanso, o que 
nlio conseguio sem duvida, porque alii estava a consciencia 
a aflligil-o constantemente como juiz iuexoravel. 

Faltavani ainda os^fssuitas, facil foi o triumpho porque 
eram elles fradcs inoffensivos. 

Calumniados e perseguidqs, presos e deportados de Por- 
tugal, OS seus irmaos, que andavam pelo Brazil, embrenha- 
dos peios matos, soffrendo os rigores da forne e da sede, 

affrontando perigos ssm conta, e cathequisando o gentio 
bravio, nao foram esquecidos pelo orguihoso ministro. 

Para Maranhao foi expedida a nau de guerra Arrabida, 
wmmandada pelo capitao de mare guerra*9ose"Sanches de 

^ l^ito, e o^navio da corapanhia do commercio do Grara-Para 
^^laranluio Madre de Deos, de que era meslre'^o de'*?)eos 
^^nteiro, com ordens c instruccoes mui cautellosas e minu- 
ciosas para a prisao do^^s'iiitas, remessa d't3lles para o Pa- 
ra, e confiscacao de sous bens. 

A nau fundeon na bahia de S. Marcos na"TTmJu de"7 de 
jarTBir^o de 17G0; o commandante veio a terra em um escal- 
ler, 0 qual se poz ao largo apenas die saltou para nao ter 
commumcac-ao com pessoa alguma, conforme mandavam as 
instrucgoes, e d ahi em diante calculem os nossos leitores o 
que MO soffrmm os jesuitas, o que nao fez ?\Qngalo 
reira bqbalo e Sausa para agradar ao poderoso marquez! 

A esta lucta nao ficou impassivel o>Hgpo, embora proce- 
desse com muita moderagao, e somente nascesse a sua op 
posicao da falta de consulta previa ao SS. Pontillce, e d'or- 
dem positiva do SantoHiadre para a expulsao d'esta ordem 
do reino de Portugal e seus dominios. 

A nada attendeu o governador, porque o marquez de Pom- 
bal, cego d'ira e sedento de vinganca, nao consultou senao 
suas paixocs, e arrebatado por ellas, dispondo, como 6 fac- 
to sabido, da vontado do rei, o que queria era realisar seus 
desejos, c de todos, infelizmente, fazia doceis instrumentos 
de seus caprichos, 

Passados tempos, reconhecendo esta falta apontada pelo 

bispo do Maranhao, abusando da fraqueza de espirito, do 
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peso dos annos, e da gravidade das molestias do SS. Papa 
Clemente XIV, obteve a reparagao d'ella com o breve l)o- 
minus ac Redemplor de 21 de julho de 1773, que extinguio 
a companhia de Jesus. 

Lamentamos ver-nos, perante a historia, obrigado a apre- 
sentar o marquez de Pombal com estas cores. 

Como filho, porem, da igreja catbolica romana, nao po- 
demos deixar de o censurar pelos muitos males, que cau- 
sou a religiao, em cujo seio temos vivido. 

Continiiamos a narrativa da expulsiJo dos jesuitas e suas 
consequencias. 

Foram todos os seus bens confiscados, e cm sua maior 
parte vendidos por pregos inferiores ao seu valor. 

Felizmente em 29 de outubro de 1761 foi entregue a este 
prelado, em. virtude das cartas regias de II de junho do 
mesmo anno, o collegio dos jesuitas, sua igreja sob a invo- 
cacao de N. S. da Luz, a sacristia, os ornamerUos, as alfaias 
e livraria para servir de palacio dos bispos, desJ^inario e 
de t^iedral. 

N'esse tempo ji\ se havia retirado o governador'Honcalo 
eira W^bato e 9b-usa, passando o bastao do governo a 
quim de iM<41o o"^voas em 16 de julho de 1761. 
rocaram-se unicamente os homens, a situagao porem coii- 

tinifou da mesma maneira. 
O^^ernador queria fazer retirar de certas localida.des, 

como do Tkiry-assUj^igarios, que elle considerava maus o 
escandalosos. 

o\[spo dizia-se melhor informado, e nao julgando o%i' 
vernador com razao, sustentava ahi esses vigarios. 

0 ^vernador julgava-se aggravado com essa insistencif. 
e o\ispo ofl'endido com a usurpacao do suas attribuigoes- 

O\overnador um dia intentou prender, por faltas de sci'' 
igo militar, o\fmitao de S.^9;se d^^|ja-mar. 

Oppoz-se a isto otn^po dizendo, quo esse empregado g"' 
zava de previlegio ecclesiastico. 

Replicoii 0^vernador lembrando ao prelado, que o ef' 
mitao era umtaulato, casado, sem babito, sem tonsura ® 
nem provisao do ordinario. 

Gortou o'iiispo a questao asseverando, que nao obstaiit" 
tudo isto, era certo o seu previlegio ja dito. 

Mo arrefeciam estas pendencias. 
Quando descanrava o bispo, apparecia^p^igarid^eralcooi' 

batondo em higar d'clle 
N'uma d'essas occasiijes o'^romotor da justiga ecclesi^^' 

tica dr. F%icisco''^^abosque, servindo deNi^^ario 
teve grave contestagao com o governador, porque dando p"' 

penitencia a um'^ildado, quo deixou de se confessar no 
po proprio, o pagamento de duas libras de ccra para a 
brica da Se, a isso se oppoz o^^'ernador. 

0 vigario sustcntou a penitencia imposta.'TPlhquim 
lo resislio e afmal appellou para o prelado, e este deci'^'^ 
a questao a favor do seu-^nigario geral. %«quim de^W®''' 

rosignou-se apparentemente, porem para Portugal dirig'"" 
seguinte officio: 

«Illm. exm. sr.—Como nesta occasiao ponho na 
Ca de V. exc. as historias, que tem havido entre'^ini ® 

tes'^cclesiasticos, nao quero deixar de por tambeni f 
razao com que o^^^egoT?Vancisco de'TH^tabosqu^-'fyS'''^ 

fa- 
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tor clejuslica ccclesiastica, e que agora serve deN.^ario'^- 
ral, por molestia, que esto tern, quer que um%ildaclo, o 
mais'pobre d'este regimento pague 2 libras de cera para a 
fabrica, e isto por demorar-se em ir cumprir o preceito 
quaresmal no dia de N. S. dos Yt^^zeres, fazendo-o ^ssim 
por causa de molestia, como se ve da informagao do^ro 
Clio no requerimento, que junto a esta por copia, e eu pre- 
senciei raandando cliamar o\^ldado, que ainda hao esta in 
teiramente sao. 

Ea raando pagar a condemnagao por nao experimentar o 
dissabor de me excommungarem o\^ldado, que estou cer- 
to 0 farao so por me desgostarem. Maranhao 19 deabril de 
'17G3. J^aquim de ^I^lo e "Rpvoas. » 

Este mesmo governador em officio de 8 de janeiro do anno 
seguinte participou ao governo da metropole, « que nao Ibe 
foi possivel de sorte alguma conservar a boa paz, que tanto 

desejou manter com este\reIado, por ter este ultirnamente 
rompido com elle com o m^or cxcesso, a ponto de assontar 
nao dever mais cornmunical-o, porque nem sempre poderia 
ser assistido de tanta prudencia como na occasiao do rom- 

pimenlo. » 
Dlsse elle, que a causa foi ter vindo do Mearim, por or- 

(leai do\gario, um'S^irinbo d'aquella igreja, n'uma canoa 

''emada porlioisSndios fugidos da villa de Yianoa, c como 
c'legasse ao seu conhecimento acbarem-se elles n'um porto 
''3 iliia da capital, la mandou um'^gento e^is>ftQ.ldados 
Psra prendel-os. 

Nao foram encontrados, porem desconfiando (>^argenlo, 
flue o\^girinho os tinba mandado avisar por outro'^dio, 

um^aacravo, que comsigo trazia, trouxe presos todos'^tt^ 
'' sua presenca, e como cbegassem a noite mandou ellc re 
•^olliel-os aoS^abouco, e indo no dia seguinte a sua pr-csen- 

denois das indagacoes, a que procedeu, os' mandou sol 

porSij^ocentes. 
I^'alii a dias recebcndo cartas deifiisboa do conde deX^ 

^•3«ibuja, entre ellas veio uma para o\ispo, a qual mandou 

entregar com um recado informando-se de sua saude. 
f^espondcu-ihe o'^elado que estava padecendo algumas 

"^Qolestias, c por isso elle foi visital-o na manba do dia se- 
8uinte, e quando Ihe declarava o seu pezar pelos incommo- 

I de sua s&ude, respondea-lbe logo, « que era elle a cau- 
' " "J eiias, e que se continuasffe bavia ^r o seu homicida.» 

^fisculpou-se 0 ^ji^ei-nador, dizendo, que era impossivel 
die a causa das suas molestias, ao que respondeu o\is- 
com estas palavras « quanJo v. s. veio, cuidei que ti- 

^' lanaos um governador pio, agora vejoqne e um^rsegui- 

igreja. » ^ 
'• exc. diz-mc isto; replicou'5«aquim deT^ello : « Sim, 

0 Mspo, que'posso-ibe dizer, porque sou seu\re- 
e nao se me da de morrer A^rtjr para defender a 

®'6ja. Y_ pecado mortal, estifX^ommungado e 
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Posse: ®so do diabo. » 

»j^^_^^^Grnador muito perturbado retirou-se logo, cortan- 

esta conversaQao por demais inconveniente, e to- 

^ de nunca mais encontrar-se com elle. 

PeiV 0 rccurso ou aggravo a^roa era um ex- 'ente tnuito commum, e de que lan^a mao o poder 

para influir e dominar o poder ecclesiastic^. 

Desde tempos immemoriaes foi elle empregado era Por- 
tugal, tornando-se porem excessivo, quando as doutrinas 
jansenico-gallicanas do seqdo XVIII abi appareceram, sobre 
tudo no reinado de D. ^se I, de que e sufflciente demons- ■ 
tragao, diz o illustre sr. dr.^ndido ^ndes de ^meida 
em sua excellente obra citada, o alvara de 18 de janeiro de 
1766, expedido em odio da auctoridade ecclesiastica, coni 
que nao poucos arbitrios se praticaram no Brazil, en'outras 
colonias portiiguezas. 

A pratica d'estes recursos era a expedigao de taes cartas 
rogatorias; se o bispo ou o vigario geral nao a cumpria era 
logo emprasado para se erabarcar no primeiro navio para 
Portugal c comparecer no descmbargo do Pa^o. 

Assim determinava o alvara do 31 de janeiro de 1612. 
Quando pelo regimento de 13 de outubro de 1731, | 94 

foi creada a relacao do Rio do Janeiro, este soffrimento mi- 
norou para as capitanias do sul do Brazil, porque para es- 
tas ficava sendo a relacao da Rabia outro desembargo do 
Pago. 

As capitanias do norte fMaranhao e Para) continuaram po- 
rem sujeitas aos tribunaes de Portugal. 0 marquez de Pom- 
bal simplificou este processo'. 

Creou junta de jmtica nos kigares, onde liavia ouvidores 
para se defer ir logo aos recursos com aprea'sa ccleridade: 

Era presidida pelo^vidor, tendo por adjuntos o juiz de 
fora, e qualquer jurista ou advogado, escolhido pelo ouvl- 
dor. 

Montada assim esta maquina, rccorria logo as femporali- 
dades por qualquer questao, e sem a menor prudencia. 

Embora fossd n'essa epocba a junta de justica a corape- 
tento para conbecer d'esta e d'outras pendencias, receiaiido 
talvez 0 governo a repetiQlio das scenas escandalosas do tem- 
po de D. ^motlieo do ^cramento, lancou mao da faculda- 
de concedida pelo alvai'a do 3! de janeiro de 1012 mandan- 
do cbamar o prelado a Lisboa pela caria regia de 18 de ju- 
Ilio de 1700. 

'(n)edeccu o^spo, seguindo para a corte na galera Santo 1 

Antonio em 14 de fevereiro do anno seguinte. 
^nTttnilJanlJr'I). frei Antonio viajava para a Metropole, a 
igreja maranbense continuou era luta e desgostos. - . .. 

Para reger a diocese foi nomeado vigario capitular o co- { 
nego dr. ^edro Barbosa "Canaes, vindo de Lisboa expressa- j 
mentxi para occupar este cargo, pois cm carta regia do 25 i 
de abril de 1707 dizia o monarcha ao deao e ao cabido da 
Se «que era m'ui do seu real agrado que na ausencia do bis- j 
po, fosse nomeaio o referido dr. \i^ario ^ral, visto ter 1 
conflanca nas suas letras c virtudes. » | 

Apenas empossado de seu elevado cargo, mostrou-se logo . ^ 1 
iocapaz para elle., ' ' ' 

Imprudente e arrebatado de tudo fazia questao, e sem res- ■. I 
peitar-se a si proprio provocava attrabir a attencao publica. , 

Para nos justificarmos da ennunciacao d'este juizo, citare- j 
mos apenas o seguinte facto, que revela um espirito sempre [ 
prompto a aproveitar-se de todas as occasi(3es para luctar. 

'  > / Em 3 de marco de 1778'i^aquim de IV^Ilo participou pa- 
Lisboa, que acbando-se elle na igreja das Merces, a con- 
e do prelado da ordem, para assistir a festa do seu pa- 

triarcha, encontrou-se no coro-com o\igarioN«ij|pitular, e que 
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este offerecendo-llie uma cadeira ao seu lado esqiierdo, elle 
nao a aceitou « por entender Hie pertencia o melhor lugar 
como governador d'esta capitania,\Dnde Ihe parecia ninguem 
0 devesse preferir, c como o ditoYigario Ihe chegou a di- 
zer que o primeiro lagar em toda a parte Ihe pertencia a 
elle, 0 que fez, e particularmente em a sua propria casa 
entao Ibe protestou que dava conta de tudo a sua magesta- 

(de, e que ate a sua decisao nao leria encontro algum com 
lelle, em que podesse haver semelhante disputa.» 

Continuando ainda esta questao o "^yernador em ofllcio 
de 31 de agosto de 1769 deu conta a sua magestade «que 
sendo costume em toda a parte estar a cadeira do'^verna- 
dor debaixo da capelia-mor, era para estranhar-se aqui tal 
falta, mormente agora quando se acrescentbu a ditacapella 
mor ficando esta com muita grandeza, e o arco do cruzeiro 
desembaraQado para poder estar a cadeira d'este governo, 
como advertio ao cabido d'esta Se, ao que se oppoz dizen- 
do, que era contra os seus estatutos, e a vista d'isto punha 
esta duvida na presen^a de sua magestade para determinar 
sobre esta materia o que fosse do seu real agrado. » 

Ao ler-se este pequeno facto disperta-se-nos logo a lem- 
branga do poema Lulrin de^aileau, ou do Ilissope de"^ 
niz! 

Ainda esta questao nao estava terminada, surgio logo ou- 
tra-. 
' N3o ptodendo ser pago de seus vencimentos logo nos pri- 

meiros dias do mez, levou o mesmo Nigario "titular ao 
conhecimento do gQvernador uma queixa a tal respeito. 

Nao satisfazendo jQaquim de^llo pontualmente seus de- 
sejos, mandou elle affixar na porta principal da Se um edital^ 
aviso ou pastoral, em que narraya ao povo em linguagem 
lamentavel o seu estado de priva^ao, de necessidades e ate 
de miseria, por falta d'um mez de seu ordenado. 

Terminava dedarando, que tinlra algumas obras de prata, 
que cedia ou empenhava, e que a isto se via obrigado para 
nao morrer de fome! 

Para convencer-se das intenfoes doVigario'^ral, mandou 
0 governador por interposta pessoa comprar os objectos of- 
ferecidos. 

0\garioVral por preco algum quiz dispor d'elles, pa- 
tenteando assim a frivolidade ou a imprudencia do seu pro- 
cedimento. ^ 

0 governador aproveitou-se de tudo para levar a presen- 
ca doXinistro dos negocios de ultramar um longo e rainu- 
cioso relatorio contra o vigario geral. 

Em consequencia d'isto fdi tambem chamado a corte nor 
carta regia de O de agosto de 1709, e para la embarcou no 
navio Sao Luiz em 20 de agosto de 1770, vendo-se assim 
^aquim de^llo livre de um inimigo, que muito oincom- 
modava. 

Foi determinado tambem por essa carta regia, que o ca- 
bido se encarregasse interinamente do governo do bispado 
0 que se cumprio sendo tudo participado a el-rei por carta 
do cabido com data de 21 de agosto de 1770. 

E tempo de dizermos o quff foi feito de D. frei'"5Vntonio 
de Sao 3^se. 

Chegando a Lisboa foi mal recebido, como era d'esperar, 

pelo governo.' 

BIS 

Por ordem de el-rei D. Ibse foi emytoiria e^iar o seu 
crime de ser amiga dos jesuitas, em um dos/onventos da 
ordem de Santo^gostinho a que pertencia, sendo tambem 
obrigado a renunciar a sua^esposa maranbense! 

Fallecendo porem D.^se em 24 de fevereiro de 1777 
cahio tambem o poder uo marquez d^bmbal. 

Subindo ao throno D. ^laria.P, os bons services, as vir- 
tudes, e os soffrimentos do bispo recluso, ou para melhor 
dizer, preso nos estreitos limites d'um pequeno convento 
de aldeia ou villa, desde 17G7 ate 1778, foram recompen- 
sados afinal com a nomeagao de-^ircebispo daBahia. 

Como sao mal seguras as grandezas d'este mundo! Nesse 
tempo 0 marquez de Pombal era pelos tribunaes do paiz de- 
clarado criminoso e digno d'exemplar castigo, era perdoa- 
do das penas alflictivas em consideragao a sua avangada ida- 
de e enfermidades, e apenas desterrado para 20 leguas fora 
da corte. y 

Suas mtimas iam sendo aliviadas dos tormentos porque 
tinham passado, e a justiga ^ra ellas jd er^xuma realidade. 

Nao poude porem D. frei Antonio de\ao%se assentar- 
se na cadeira vaga por morte de D. Joaqulm Wges de Fi- 
gueiroa, porque foi, ainda em Lisboa, ]oor Deus\hamado a 
sua presenca, a 9 de agosto de 1779, no convento de N. S, 
da Gra^a.-onde residia. 

Diante do justo juiz sem duvida ja recebeu elle o premie 
de seos trabalhos e Ihartyrios n'este mundo, e a historia im- 
parcial nao pode deixar d'inscrever com letras d'ouro o seu 
nom^'no cathalogo dos incansaveis e benemeritos defenso- 
res da igreja catholica apostolica romana. 

Este bispo, Imos n'um manuscripto contemporaneo por 
^ancisco^^^r CKnello, natural da cidade de S. Luiz, era 
excellentissimo pregador, que deixava saudades quando aca- 
Dava a predica. Pregava no Maranhao todas as domingas de 
quaresma, nos dias de S. Luiz Rei de Franca, de Nossa Se- 
nhora da Boa Morte, e da,todos os santos. 

« Estes sermues eram infalliveis, alem de mais alguns par- 
ticulares, e tambem no dia de Reis, a 6 de Janeiro, e no anno 
e_m que partio para Lisboa, n'esse dia pregou, e se despe- 
dio de todos os seus ouvintes, que ficaj-am com os olhos 
cheios d'agua. » 

-O* *fncinifao ^aa'ios tln Siiveii'tt. ' 

Nasceu na li^al'le 3'*]?vora, *su^impellio a abra* 
car 0 estado ecclesiastico. 

Desejoso d'ampliar seus conhecimentos foi.na universid^' 
de de Coimbra matricular-se na facuidade de theologia, onil® 

:ebeu 0 griio de licenciado. 

J;n5l^rigoV^Iar for nomeado vigario geral do district" 
da villa de Montoito, niillius diocesis, da ordem militard® 
Sao Joao de Jerusalem. 

Apioveiiado depois para visitador das igrejas de todo " 
)riorado da dita ordem do reino de Portugal, foi surpr®' 
lendido com a nomeacao de bispo para esta diocese. 

Apresentado, e depois confirmado pelo papa Pio VI 
marco de 1778, tomou posse em 21 de setembro de 1'^ 

\ 

"^vid "diij^ralves Epitome hislorico pag. 428. 
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por seu procurador o chantre da Sc^o^ti^arte da BpsEa. 

_ Por motives ou circumstancias, de todo encobertas pelo 
vco do passado, renunciou o seu bispado em 1780.. 

_ Apeiado expontaneamente de tao alto encargo, este prin 
cipe da igreja nao se julgou humilhado indo occupar^ car- 
gos doWvisor etigario ^ral do arcebispado dilfora. 

Com t^ occupaQoes terminou sua existencia este bispo, 
para o _^ranhao inteiramente indifferenle, pois nunca veio 
a sua aiocese. 

BIS G5 

Tardou muito em vir para a sua diocese, e receiando-se 

IX. 

Om Wfei tWoss fMo Mfesiino Jfestns» 

f Nasceu na villa da Jacobina, no arcebispado da Bahia. 
,Professou na ordem dos carmeiitas descalfos da reforma 

de Santa Tliereza. 

Pelos seus estudos foi mestre da sagrada theologia, pelo 
seu talento pregador regio, e pelo seu espirito justiceiro foi 

nomeado cxaminador synodal. 
Os seus bons servi^os e as suas reconhecidas virtudes o 

nzeram lembrado ao rei para occupar a sede eDiscopal do 
"aranhao. 

A apresentacao regia foi confirmada pelo papa Pio VI em 

setembro do 1780. 
Tomou posse por procuracao o reverendo chantre Joao 

uuarte da Costa era 5 de junlio de 17^1. 
Venceii uma questao, que teve com o cabido da Bahia, 

que se julgava com direito a cobrar para si trinta e tantos 

rusados, achados no espolio de D. frei \ntonio de SaoSose, 

<^0 Maranhao, morrendo arcebispo d'aquella 

^ Pundou-se em nao ter D. frei Xntoiiio tomado conta do 
6"ispado, embora houvesse renunciado o seu alto car^o 
Maranhao. 

veio a Maranhao, c parece-nos, que so se lembrava 

j.p i>ispado, quando mandava annualmente buscar os 
'mentos, que Ihe pertenciam. 

ticia V chegou a cidade de S. Luiz a no- 
par renunciado este bispado, sendo transferido 3 0 de Vizeu, onde terminou sua existencia. 

algum desastre_no mar, ordenou o governador do bispado, 
que por^occasiao do sancto e incruento sacriflcio da missa, e 
no c6r'o,< depois das com^/e/aj, se entoassem preces, roo-an- 
do a Deus pela prosperidade da viagem. 

Fehzmente no dia 18 de outubro de 1784 fundeou na 
Bahta dc S. Marcos, ao occidente da illm de S. Luiz do 

bdo^'" ° P''®" 
Apenas divulgou-so tal noticia, o governador e capitj 

general Jose Telles da Silva enviou logo para bordo um pm- 
twoda harm, e no dia 20 entrou o navio scm risco algum. 

/os^ellescom a mtencao de receber o bispo da melhor 
manefra, que Ihe fosse possivel « mandou preparar todas as 
lanchas e escaleres, que se achavam no porto, bem como as 
canoas de sua magestade,» e foram postas a disposicao de 
tao illustre passageiro. 

Logo que fundeou o navio ^ ^vernador foi a bordo na 
canoa tapuya comprimentar o hispo, e avistando-o diri-Tio- 
he e.^a saudacao qui venit in nomine 
Domini~(\o Evangelho S. Matheus, cap. 21, (louvado seia 
0 que vem em nome do Senhor.) 

Replicou-lhe logo o bispo-o ponlo e que depots naodi- 
gam—Telle, tolle, crucifige eum. (Telles, agarra-o, crucifi 

Por estas palavras conheceu logoyJse^lles, queD. frei 
jViitonio vmha muito prevenido contra^elie e osJrabitefttes- 
do Maranhao. . 

C<^ tudo dissimulando suas desconfiangas acompanhou-o 
para\erra. ^ ^ 

No lugar desembarque, no::Eaes da Praia-^r.nj. e no 
trapiy.Pi da^^gsta esperava-o para,Ihe tributar as hon- 
ras do estylo um rcg'mento da guarnicao. e « grande mulli- 

X. 

Fi'ei AMto»»io tie JPatlua e^e^as. 

Bellas, nos suburbios de Lisboa, a 20 do ou- 
""fo de 1732. 

na ordem dos menores observantes reformados 

foj '^'"^'^'da, isto e, franciscano da provincia da Arrabida, 
estre jubilado na sagrada theologia. 

'■'•spo da diocese do Maranhao no reinado de D. 

de jy. ® P^edosa, foi confirmado pelo papa Pio VI em 18 

crv. 1783, e sagrado no dia 14 de dezembro do 

eonv 

N 

^ na terceira dominga do advento, na igreja do 
0 das religiosas francesinhas de Lisboa. 

Sagfgj ® religiose funccionaram D. frei Ale.xandre da 

Jose ri^ bispo de Malaca, com assistencia deD. frei 
D. Leile da Costa e Sa, bispo de Angra, e 

lie a ' do Rosario, bispo de Sao Thome, confor- 
que vimos, passada pelo padre Jose da Silva 

Notario Apostolico em Lisboa. 

Dice. VL 1-9. 

'dao d^ovo, que o recebeu com muita alegria, como quem 
havial^ aminos nao tinha esse gosto.» 

Medite-se um pouco sobre o que acabamos d'escrever. 
^ao deve causar estranhesa a prevencao do prelado, em- 

bora nao fosse a occasiao propria, recordando-se os nossos 
leitores das constantes luctas, que tiveram, e desgostos por 
que passaiam D^^^^Ji^fmotheo do Sacramento, D. frei^iM^fnoel 
da Cruz, e D. frei_,,^cl^tonio de S. Jose, as quaes ja largamen- 
te descrevemos em seus competentes lugares. 

Foram o^tas sem duvida as razoes, pelas quaes nao vie- 
ram tomar conta de sua diocese D. Jatlntho^jS^os da^- 
veira o D. frei^se doJJfdnino ^J^us. 

Assim esteve a igreja maranhense sem prelado desde 14 
de fcvereir^ de 17G7, em quo para a corte partio D. fre'ft^-,^^ 
tpnio de^,^-jQs,e, ate 20 de outubro de 1784, em que sal- /O 
tou D. frei'^^tonio de Padua. 

N'esse longo espago de 17 annos, 8 mezes e 5 dias o go- 
verno da igreja foi interino, e por tanto sugeito a todas as 
contrariedades e fraquezas, inherentes a uma posicao tran- 
sitoria. 

Continuemos. ' . 
De'sembarcou « entre repetido§,.tir^ d^^^ilharia (kyfe- , 

luarte, e dos navios, que se achavam ancorados no porto, 1 
M niJo cessar^ em Manto nao chegou ao convento dos » 
ipuchos (deyg^ctoyfmonio), onde pessoalmente o condu- 

a Ml 
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Soleinnisava-se a festa de Corpus Christi. 

0 bispo marcou o giro da procissao pela parte raais alta 
da cidade, sem consuUar a camara, e apenas mandando dar- 
Ihe conhecitnento desta sua resoluQao, vocalmente, poi in- 
termedio de um conego, contra o costume ate alii seguido. 

0 goyernador e o senado da camara resolveram o con- 
trario, ou para nao alterar o costume ou para contrariar o 

Forga e dizer, que no tempo cle^^^^uimdp'^Jf^o, sendo 
juiz de fora o dr. iRnriqueJjijMlnon, deteminou a camara, 
« que esta procisiao nao pa'ssasse mais, como era costume, 
por umas ruas indecentes, sem casas, e povoadas de gentes, 
que por sua indigencia n3q tinliam com que as adornassem 
com aquelia decencia conveniente, e sim pela Prma-firan- 
de e adjacentes, clieias de edificios nobres, e povoadas de 
mercadores e homens opulentos.» 

D'ahi em diante ficou isto por costame, maddando a ca- 
mara com antecedencia affixar editaes. 

N'este anno o mesmo ella fez, nao cuidando da resoluQao 
do bispo, nprque i^nida ella presidencia do ouvidoi 
interino^onio^eira do^^ntos decidio, « que sendo 
esta pi^issao da cidade, era a camara c nao ao bispo, a quern 
pertoncia a inspecgto d'ella. » 

Preparando-se os\ntendores para levar avante a sua in- 

zio 0Wernad^em uma das suas Wuagens, e man^u 
por a?^luas cfue tinha, a disposicao ^ bispo, junto a>^- 
fandega. » 

Em seguida foi , - ^ 
entoado um solemne Te-Deum./ 

■ Ahi descancou o bispo ate domingo 31 do mesmo mez, 
em que fez a sua entrada sblemne, indo « a porta principal 
da cidade o |:ovornador, a |amara, a nobreza e o f'ovo para 
acompanhnr o prelado.» 

Esta porta principal era representada por um arco no can- 
to da rua doj^, onde esta se encontra com a de SaojM}- 

Foi feito a expensas dorado d^/amara, e de tal forma, 
que n'elle se via competir a « pompa da riqueza com a mu- 
nificencia da architectura. » 

Debaixo do arco estava o sad'ello perfeitamente ornado. 
Chegando alii o bispo montado em um soberbo cavallo, 

foi immediatamente saudado nor mei^'uma or^o cj^u- 
latoria pelo sargento-moi>J¥fcardO;,^rt5tonio d^y8m'a^^#^ao. 

Revestio-se ahi, montou em otftro cavallof ricamente aja- 
ezado, e quando estava prestes a partir, desejando o gover- 
nador destruir-llie as preven^ijes, como confessou, pegou na 
redea do cavallo em que vintia montado D. frei Antomo de 
Padua, e assim o conduzio ate a cathedral, declarando po- 
rpm \o Dronrio nrelado, que este acto todo seu nao pode- - ■   - ^ , ■, , 
ria ser tornado como norma para prejudicar as prerogativas tengao, o bispo na propria bora da sahi ^ ^ 
In .on. .iicp^sorp. ^-ecuando diante de consideragao alguma, mandou ler do alto 

OS atflciaesmilitaresXao^ancisco^eiroe^oe^ pulpito, e depois affixar na porta pnncipal da Se a se- 

anna, ajudantes de oMens do g6^:ernador!^iDlTM se- guinte pastoral, qm extrahmaos^do Irvro 
camara episcopal n. 53 v ate 39—annos de 1783 a 1788. 

« Dom frei %ntonio deVdua, da ordem dos frades mc- 

nores reformados, por merce de Deus, e da santa se apos- 
tolica, bispo do Maranhao, do conselho de sua magestade 
Qdelissima etc. 

A to'dos OS nossos subditos .saude c paz. 
Pertencendo a nos pelo caracter e officio episcopal, i]U 

exercemos nesta diocese, o direito de ordenar, publicar ® 
irigir, para ondj} nniyfirmas, as pubjicas nrocissoes, se 

mais dependencia, que do conselho e nao do consenso 
nosso reverendo cabido, cuja obrigaijao satisflzemos por 
rem para nos sagrados os direitos alheios: em virtude 
te poder inherente ao nosso caracter e por algumas razo®^ 
ustas e attendiveis, ordenamos, que no edital, que o 
'everendo dr. provisor e vigario geral passasse para a ce 
jraQao da procissao do jj^firpo de ^eus, quo hoje ba de 
hir desta cathedral, se annunciass^ que ella iria pelas ru^ ' 
onde fazia, ha alguns annos antes, o seu^ro. Chegan ' 
pois,. agora a nossa noticia, que nao obstante ter 
da 9^mara d'esta cidade, a quem demos parte da nossa 
terminagao, a flm do que mandasse preparar as ruas, 

me 
gui^mdo nos cstribos 

Esta excessiva dclicadesa ainda mais apreciada devia ser, 
porque no dia 20 do mesmo mez o ouvidor geral do Piauhy, 
diy^^^rcira dj^flva ^noel, officiou a camara agrade- 
cendo a honra que ella iKe fizera de o nomear caudafario 
do bispo na sua entrada. Para colorir a recusa disse,.que 
assim praticou « por nao querer privar d'este lugar um dos 
homens de bem de'sta cidade, que por si e seus successo- 
res tinha servido a mesma na governanoa, sendo este o uni- 
co premio dos seus trijbalhos e dos disvellos no exercicio 
da republica. j> 

Assim tao cercado de attencoes e de festas desceu elle, 
debaixo do pallio, a rua do Sol ao som dos canticos dos sa- 
cerdotes entoando a antifona—£^cc'e Sacerdos magnus. 

N'essa mesma rua haviam.mais dous arcos,,um feito a 
espensas dos commerciantes, e outro dos artistas. 

As janellas e as portas estavam escondidas debaixo de 
muitos enfeites. 

,A rua cobrio-se de murta e de flores em abundancia. 
Apeiando-se pertd da porta principal da Se—foi condu 

zido ainda debaixo de pallio ate o presbiterio da cathedral 
Por ordem da camara a cidade illuminou-se por tres noi 

tes. 
Com todas as solemnidades tomou posse da sua diocese. 
Ja muito prevenido infelizmente deu elle comedo as suas 

fadigas episcopaes. 
Appareceram pequenas intri^s, que somente serviram 

para exacerbar os -animos do^-ernador e do^po. 
Forani desta sorte corren^ os acontecimentos, ate que 

chegou-se ao dia 26 de maio do anno de 1783. 

tef 

ordenado e feito executar os necessarios prepares, ha 
esteja na resoluoao de impedir, que a dita procissao va 
las ruas indicadas n'aquelle edital. 0 quo parecendo-nos 
crivel por ser um attentado formal e injuriosissimo a no^'^ 
pessoa sobre sagrqda, revestida dos habitos pontificas^' 
levando em nossas maos o mais Augusto dos nossos Sa 
mentos, em cujo estado somos dignos de todos os 
taveis respeitos: com tudo se o )flimigo da j?'az ha suSo 
do tao execrando projecto, que so do inferno poJer3 
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sahido, somos obrigados a advertir aqiieile, ou aquelles, de 
quem o demoiiio se quer servir para o por por obra, que 
ficam incursos na excominunhao raaior reservada a santa so 
apostolica, que o concijio lateranense tercejro fiilminou no 
bem trivial canon—Si quis saudente (liabolo,—en\ cuja ex- 
communhao incorrem tarabem todos os quo mandarn, acon- 
selham e dao auxilio para quo elle se execute. Lida depois 

prima, e tornaado-se a ler antes da procissao se fixe no 
lugar publico. Dada no palacio episcopal da cidade de Sao 
Luiz do Maranhao aos de maio de 1783. Eu o padre 
"^se 'Jskyo l^kman, escrivao da camara episcopal, a subs- 
crevi—Frei\iiitonio, bispo. » 

0 povo assustou-se muito : gritos, alaridos o discussoes 
agitadas perturbaram as soiemnidades do dia. -y 

Diante de tal confusao e desordem, raotivad^pelo receio 
- ^las penas d'excomniunhao, o Vovernador,^ oyvidor, e o 

fenado da Vimara resolveram prudenternente ceder o trium- 
pho ao bispo. 

• De posse do campo saliiu a procissaa^ e foi pelas ruas por 
tille marcadas. v 

Depois de terminada, e ja rocolhido D. frei ^tonio ao 
de sua residencia, entendeu a levando a sua 

frente o^vi'dor, ir a presenca do bispo, como foram,« pro- 
testar contl-a a usurpagao, que de sous direitos llie fizera 
elle. » > 

Mai OS ouvio D. frei J^monio virou-lbes as costas, e se 
reiirou dizendo, que n/io fazia caso de ouvidores. 

A camara resentida, e com justo motivo, de tal recepca6^, 

''eunio-se logo ncsse mesmo dia, as 3 horas da tarde, raan- 
*^ando convocar a nobresa e o povo. 

Por convUe do procurador da coroa do Eslado, compa- 
^'Gceu a esta junta o governador Jose Telles da Silva. 

Aberta a sessao, o^murador regio declarou ao povo, 
"(jue a jurisdicao rCgia se acliava usurpada pejp^^po, di- 
l^cerada a regia autlioridade, a camara offendida pelo insul- 

desatencao e despreso, que d'elle recebcra nas escadas 
seu pafo,» e concluio pedindo ao governador justas pro- 

'^'deMias nara acab'ar tao triste estado. 
Jl^les em longo e pedante discurso tractoi] de pro- 

pela Ordenaciio, livro 1" n. GG § 47, e pelo alvara de 
de junho de JG08, « que o bispo nada tinha com esta 

I'^ocissao, que mal empregara as armas mais terriveis, que 
Possuia a igreja, pois essas excommunlioes nao podiam re- 
^^hjr em pessoa alguma, conforme o detorminado pelas pro- 
y^soes regias de 18 de Janeiro de 17Gi) e 10 de marco de 

e que so para evitar desgostos aS. M. nao tinRa elle 
se opposto na igreja a essa pastoral.» 

'^allaram ainda algumas pessoas desculpando o bispo, e 
®^^'''buindo este e outros procedimentos d'elle a alguns co- 

e 11 influencia de Jose da Silva, escrivao da fazenda 
I'eal. 

tudo lavrou-se aQnal um termo, declarando-se «abu- 
® G repugnante a pretengilo do bispo - 
A esse mesmo dia o governador requereu aojji^o a cer- 

sua pastoral, e o bispo a camara a certidao do ter- 
Junia, de que acabamos do fallar. 

g gg esperou pela pastoral, e o bispo pelo termo, 
nao se passaram as certidoes pedidas. 

I'dao da 

"'0 da 
A 

BIS . 67 

Deparamos com um officio dode 30 do mesmo mez, 
em que elle diz a (iSmara, « que porcausa-dos barijJhos pela 
procissao de Corpus Cliristi foram presos na cadeia por or- 
dem d'elle o mvster do novo, os jnj/^e.s e mais o|QiiiiiBS^ 
officios meconicos, que carregaram os andores e bandeiras 
da referida procissao, e o myster, por mais rebelde e con- 
tumaz, estevft a fprrns. » 

D'aqui seguio-se uma sorie nao interrompida de desgos- 
tos e de intrigas, de acintes e do insuUos entre o^verna- 
dor e a camara, o ouvidor e o bispo. 

As tres primeira^uthoridades despunbam do elemento 
official contra o porem com reserva apparente, re- 
ceiando comprometlimentos pernnte o governo do reino. 

0 bispo a tudo oppunha a sua tenacidade, e o povo, que 
0 apoiava com todas as forgas, a ponto do jj^ernador re- 
ceiar uma revolu^ao. 

De tudo isto deram conta para Lisboa ^ambos os conten- 
dores, porem o bispo julgou mui acertado mandar, conw 
seu procurador [wante os ministros do reino, o coneg^^- 
tonio^^rdeiro Jroxas. 

Desejando illudir o ^vernador deu a este sacerdote licen- 
Qa simples, permittindo-lhe, que aceitasse o cargo de capel- 
lao do navio Nossa Senhora da Penha de Franca. 

Nao se fizeram'estas cousas tao em segredo,' como espe- 
rava o J»f§po, porque chegaram ao conhecimeuto de Jose 

3 Tdl^s, que em 21 de julho do mesmo anno officiou para 
^i^^oa, dando c<^ta do tud.o, e^^declarando, que para evitar 

questoes nao se oppoz a esta jif!§»Qa, mas julgou acertado 
suspender a congrua do dito conego, de conformidade com 
0 alvara de 15 de Janeiro de 1784.. o que sem duvida exa-~ 
ceTbaria aslras do prelado e do seu procurador. 

Ainda-esta" qij'estao estava em seu auge, quando Antonio 
Pcreira dos Santos, o ouvidor, que tanto figurou nas occor- 
renms da procissao de Corpus Christi, tendode partirpara 
a^;^nahiba, se foi despedir do prelado. 

Esta despedida nao foi sincera, e sim, parece-nos, que 
astucia armada por elle, e concertada com Jose Telles, con-, 
tra as iras do bispo. 

Infelizmento a cilada produziu o effeito desejado, como 
melhor se vera n'este officio, dirigido por Jose Telles da 
Silva, a S. Magestadc, pela secretaria de estado. 

Illm. e exm. sr.—Estando para partir para ^J)f(^ahiba a 
deligencia do real service o juiz de fura, que esta actualmen- 
te servindo do ouvidor desta comarca Antonio Pereira dos 
Santos, 0 indo este despedir-se do bispo desta diocese por 
um effeito de attengiio e de respeito devido a sua dignida- 
de, foi tao mal pago deste obsequio, que na presenfa de um 
grande numero de pessoa^cclesiasticas e seculares, que se 
acbavam presentes, foi^,<J^omposto pelo dito prelado, que 
publicamente Ihe disse, que nao sabia nada de leis, nem s^ci- 
encia alguma. que era um ignorante. e que apezar de engo- 
lir encommunhao estava excommungado. com outras expres- 
soes tao descomedidas e insultantes, que o dito ministro, 
nao laerden^ a presenca-de..espirit,tvtILQ D.ecessaria em um 
eiTcontr'o^nielhante,maior-prudencia em nao rom- 
pefein^^um. excesso. A pressa com que este ministro es- 
t5va~parif»embarcar, nao Jfib dandp lugar para por na real 
presenQa de S. Magestade este acontecimenlo,vindodar par- 
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te delle, me pedio o participasse logo a mesnia senhora por 
todas as respectivas repartiooes, para que nao liouvess'e de- 
mora em ehegar ao sou real conliecimento o grosseiro, des- 

• attento e atrevido tractamento, que Ihe fez o referido bispo, 
que com incrivel iraprudencia e inconsideraoao no mesmo 
dia, era que nesta cidade so fcdebrava a festa dp anjo Gas- 
todio do reino, em que houve p^ocissao que acompanliaram 
a camara e cidadaos, ajuntou a descompostura, que fez a- 
quelle mencionado rrllnistro, os destemperos seguintes, que 
parer.em effeitos de qucm teve a desgraga de perder o ra- 
ciocinio. 

Estando para saliir a dita procissao da igreja da~S^ a 
camara, e mais cidadaos promptos para a seguirem, faltava 
lira destes para pegar em uma das varas do pallio por quern 
se esperava, raas o bispo voltando-se para urn vereador, que 

• seachava perto delle, Ihe disse que pegasseiia dita vara, ao 
que este, rep!icando-!lie que esta Ihe nao corapetia, .e que 
lha podiara tirar da raao, Ihe raandou o bispo que pegasse 
nella, que elie o mandava, e que nao a largasse a ninguera. 

Sahio flndmei^e a prodssao, quo sendo real o bispo a- 

Y®™P'^"^VemSiabitos ^^laticios, a qual dando voita ao 
"Sedor da e passamjo ao pe de uraas casas, em que 
moravam uns~i^aciaes^Icr\ivio, quekdiscretamente tinham 
posio d porta ires ou ^atro\ouros ^eccar, voltou-se para 
a camara, e publicamente com^ou a increpal-a de que nao 
fazia a sua obrigacao de modo tal, que recolliida a procis- 
sao, e acorapanhando o^rivao da camara a primeira sala 
das casas do sua residencia o reprehendeu duramenfe por 
elle e pelos mais officiaes da dita camara terem sido tao 
negligentes em consentirem em uma tal indecencia, e neste 
momento e que o juiz de ftra o foi encontrar, e foi descom- 
posto e insultado do raodo porque acima ja referi, o qua! 
para, neste particular dar uma satisfacao publica raandou 

_ prender um piloto proprietario dos ditos couros, pelos nao 
haver feito recolher antes que passasso a procissao. • 

Nestas olTensas publicas tive eu tambem no mesmo dia 

^na grande parte, porque tendo na igreja d^sempre uma 
Cadeira destinada para o meu asseuto, quando v-su as festi- 
vidades, queali se celebram, e junto delia dois bancos rasos 

• para OS meus ajudantes de ordens se sentarem junto a mim 
OS mandou o bispo tirar d'ali; e passou ordens para que 
d aqui em diante na ceremonia de incensar, como 6 estilo se- 
gundo 0 ceremonial, me nao deem mais do que dois duclos 
de msenso, quando ate o presente sempre se me deram tres 
e aos meus antecessores, que foram generaes desteEst-ido' 
oque em taes circumstancias eu devo tomarcomo umades- 
feita publica, que o i)ispo me quer fazer, da qual ou me 
queixo a s. raageslade com tanta mais razao que, estando 
nesta posse e tendo avista o ceremonial roraano de Bauldry 
0 mais seguido em as principaes igrejas de Portugal, e dessa 
corte, por elle se ve que mo sao devidos como govcrnador 
e capitao-general deste estado tres ductos, de que o bispo 
com_ mais tres conegos da Se que o lisongeam e aconselham 
mal, injustainentc me qiier privar, causando-me uma oorti- 
fica^ao publica para o meu desdouro, no que pec-o a v. exc 
represente a s. magestade quanto se fazpreciso, quo a mes- 
raa senhora ordene ao cabido desta diocese e ao bispo del- 
la respeite este seu governadof, conforme merece o lu"ar 

que occupo nesta qualidade, pois de autro modo ficarei em 
circumstancias taes, que nao poderei ir a festa da igreja, 
em .que o bispo va officiar com, os seus conegos, para que 
me nao facam uma desfeita publica, como me pretenderam 
fazer no dia do patriarcha Santo Elias na igreja do Carmo, a 
onde foi fazer pontifical, o que eu preveni como constq da 
copia da carta n, I, que sobre esta materia me escreveu o 
prior do Carmo, que eu pdnho na presenga de v. exc. para 
Hie mostrar que o bispo e o cabido estao dispostos a apre- 
sentarem, o se servirem do todos os meios de me desauto- 
risarem, e de me fazerem ter duvidas em competencias de 
jurisdiccao para conservarem viva c abrasada sempre a dis- 
cordia, que infelizraente ha em seus animos, e que tem pro- 
duzido, e produzira sempre funestos effeitos, so sua mages- 
tade nao der uma prompta e terminante providencia. 

Bem ve v. exc. quanto ella se faz necessaria, depois do 
que no meu officio de 22 do junho deste presente anno ex- 
puz a V. exc. para o fazer presente a sua magestade, a que 
accresce o que acima Ihe refiro, em cujos termos e decrer 
que ac'onteca o bispo p6r-me em precipicio de desagradar 

rainha, rorppendo em exeessos a que elle me da motivos, 
mas eu que o percebo, tenho dissimulado todas as offensas, 
que me tem feito, tao grandes que indo visital-o me tomou 
satisfagao por haver mandado prender o promoter Carlos 
Jose da Camara, a que respondendo eu, que so a sua mages- 
tade dava contas dos racus procedimentos, me respondeu 
que elle tinha dado tambera conta a mesma senhora, na qual 
e natural que elie havia de occultar, que o dito clerigo 6 
revoltoso, sedicioso, fanatico, impostor, como a v. exc. dei 
parte em otiicio-da mesma data acima mencionado, alemdos 
crimes era que se acha culpado de falsidades, que o faziam 
indigno de receber as ordens, que o bispo Ihe deu indevi- 
daraente. K 

0 modo de obrar deste prelado e tiio alheio do bom sen- 
se, como da decencia: tem escandalisado esta terra de rao^ 
do tal, que muitos dos seus moradores dizera, que melhor 
era quo esta igreja estivesse ainda sera prelado, demasian- 
do-se alguns delles tanto era murrauragoes contra elle, que 
fui obrigado a prender um tenente do regiraento, por ms 
constar tinha discorrido a este respeito com alguma liuerda- 
de, 0 que o bispo me nao agradeceu, nem se fez sabedoi' 
que eu, por honra da sua dignidade, pertendia reprimir os 
insultos, com quo o tratavam, e desattendiam, procedendo 
elie a meu respeito bem do differente modo, pois que at(3 
nos seus discursos publicos, e da igreja me tera. ferido 
quanto pode, nao so reprehendendo quasi todas as rainhas 
acgoe^, mas excitando c movendo os animos do povo con- 
tra mira, como se prova da attestagao n. 2, passada por um 
seu proprio parente entao seu familiar. 

Nao devo aqui tambera oraittir a v. exc. que tendo-lli6 
pedido ha mais de oito mezes um vigario para a igreja, qt^® 
no\amente mandei fazer na nova povoaciio do indids gattiel- , 
as de S. Jose do Cajary, ate agora mo niJo tera dado, ^0 

sorte que estao aquelles indios sera terera quern os instru^ 
na doutrina, e Ihes adrainistre os Sacramentos, talvez fazen- 
do isto darano aquelles infelizes por rae fazer rebemdita, a" 

queespero sua magestade tambera hade dar providencias- 
certo que achando-se esta igreja do Maranhao sem 
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lado, havia desoito annos, esperavara toclos achar no primei- 
ro, que sua inagestade aqui mandasse, aquella consolafao 

espiritual, e aguelles exemplos de virtudes e de boas acQoes, 
que estes habitantes tanto precisam para entre elles se in- 

troduzirem os bons costumes e a pratica e observancia das 
regras de piedade e caridade Christa. Infelizmente nao tem 
esta igreja sentido utilidade alguma em ter pastor, antes 
pelo contrario me atrevo a dizer, que com as suas paixoes, 
com a sua parcialidade e com os sens procedimentos e sem 
justifa tem dado muito evidentes signaes de nao ter inten- 
Goes proprias do seu estado, mas somente de urn homera 

do mundo, que olha para o interesse, e para a ambieao e 
cobiQa, vicios que sendo reprehensiveis na vida civil o sao 

incomparavelmente mais na vida ecclesiastica, e em uma 
Pessoa de sua dignidade, a quem esta muito mal andar pe- 
"indo, que llie deem tencoes do missas presentes, e outros 
mais interesses. ter negros de Cacheu em fiibricas do arroz 

irabaihando por sua conta e fazer outras mais cousas, que 
candalisam a todas estas gentes, e mais que tado o rom- 

per comigo, com o ouvidor, fazer desfeitas e desatengoes a 
me outro so para saciar sua vinganca, e satisfazer a Jose 

ilva, 0 homem mais indigno, que passou a America, e 
0 0 seu mais intimo amigo. 

A vista do que este prelado me tem feito, e ainda fara por 

giosseiro e mal criado, vejo-me na triste precisao de fa- 

^ magestade, por todas as respectivas re- 
qualidades, e que estando elle 

^ minado e resoluto a romper em demasias contra mim, 

seuT tendo eu soiTridg ate agora todos os 
minh <^'"1 Paga delles tenlia recebido da 
em attencoes, venha alguma occasiao 

nha n OS limites da prudencia, que ate agora me te 
gestarb ° 
a Oes " acontecimento que me possa procurar 

quer desagrado, a qual elle me 
®stad meios, que sao tao improprios ao seu 
"gi3o°' f OS principios da verdadeira re- 
(la juc elle e ministro, esperando da real attencao 
ilor e nilo permitta que nm seu governa- 
gover ^^P"^°"S6neral seja ultrajado. e desattendido em urn 
por 0"'^® 0 mandou govennr em seu real nome, 

cccles-^^'^ poderosa no nosso reino como a 
Him 0 cbefe tem congpirado toda contra 
tar niotivo que nao seja adquirir eu e susten 

an c autrioridades, que e inlierente ao lu 
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aqui estou occupando. 

considerar toda a affligao cm que me devo 
cadQ [jl® e tambem que os inimigos de que cstou cer- 
cuJq procurar denegrir todas as minlias intenfoes, em 

niiecej, , ja pedido a sua magestade mande co 

•Petite ^ ^0 bispo e dos mais que tao consideravel 
to P^''^ tantas desordens, e o peco novamen- 

Suirei ' tanta mais certeza e confianra do que a consc- 
' quanto este e o unico meio, que sua magestade po- 

ficer (In ■ 
do bispo e dos mais que tao consideravel 

" - 
'^gora 

1' 

'leter, Z   . - • ^ 
^assaiiQj ^Ofihecer quaes, e querfi sao os bons ou maos 
'he terjj !. o vieram servir nesta capitania, eaquelles que 

igjg niais servigos, e tendo mais beni ob'servado as 

^cierminacoes reaes. 

%us g^rde a v. exc.—Mar^hao 21 do jullio de 1785, 
-7^5se^es da^va—Sr.^wSrtinho e^^tro. 

Nao dando'-mteiro credito ao quo nao se 
pode com tudo deixar de ver que grandes desgostos entao 
reinavam nesta capital. 

Note-se no final desta carta como o^^^^fdvcrnador deixa en- 
trever o seu pensamento de perseguir o^ki^po, e como bus- 
ca predispor a jj^Inha desde logo a seu favor, apresentan- 
do-se como innocente em tudo isto, e so o bispo o culpado! 

Lom que frazes antecipadamente lamenta, caso passe os 
limites da prudencia, se cair no real desagrado I 

Nao tinha ainda desapparecido a ma estrella deste infe- 
liz bispado. 

Levajitaranv^ novas questoes por causa do padre^Bio- 
nizio Jose de^uiar, vigario da villa da Mocha, lioje cida- 
dc de Oeiras, na provincia do Piauby. 

Ou pelomao procedini^nto dest^acerdote, como asse- 

\era frei ,Pf^ncisco de ^?fS. das 0ores na sua obra, ainda 
inedicta, Poranduha Blaranhense^ ou por su^gesto^ do 
midante de cavallaria auxiiiar ^onip do^go^^ello 
Ifranco, com quem trazia ba muitos annos divers,if^',ontes- 
tagoes, os habitantes de Oeiras fjzeram subir ate o throno 
queixas contra o seu pastor. 

D. Maria I, em deferimento a supplica, fez bai^ pelo 

conselho ultramarino uma pro'visao ordenando aoyijispo to- 
masse conhecimento de taes occurrencias. 

Desejando dar cumprimento a esta ordem regia o prela- 
do nom^u dous corMiissarios para^l fim, me foram o 

conego^ao^ria da^z e o padre;Hrarique.^e da,^a. 
Tudo isto foi fei^em segredo, ^raue o vigario ^a muK 

to.protegido pelo ^-ernador, e o^^Jfe^o receiava ver frus- 
tradas suas deligencias. 

Depois da partida dos commissarios, sabendo^e^les 
0 fim, que os levava a tao remoto sertao, nao poude dissi- 
mular o seu resenUmento, e escreveu para a corte em 20 *2^ 
de agosto de 1785 narrando este .facto, e ate confessando ^ 
com notavel leviandade, « que quando concedeu liceflga para 
estes padres passarem a jorlaleza do rerpslro dQ>ifaDecu- 
rii, foi por que Ihe occultaram o destino, que levavam,* "e 
he fizeram a desattencao de nao se despedirem delle, nem 
he participarem o objecto, a que iam aquella capitania, riem 

tao pouco 0 bispo Ihe scientificou, como pedia a politica, 
pots (jue nao dcvta mandar fazer esta dili'jencia, e pra- 
licar ados da sua juris'Jicao, sew (er a atlencao de (he 
communicary> 

Mui de proposito griphamos estas ultimas palavras para 
conhecer-se ou a ignorancia ou a arrogante manQira de pro- 
ceder de Jose Telles para com D. frei Antonio d^adua, de 
quem queria' ser tutor a forga ! 

Ate em actos dp jurisdicQao ecclesiastica, toda especial e 
privativa do bispo, Jose "belles queria ter ingerencia previa f 

, Do sorte que o prelado nada por si podia fazer, era ape- 
nas 0 chanceller do governador! 

Ora^ ^e'Jose Teiles cm um officio dirigido a rainha nao 
se continha a ponto de dizer isto, e estender-se largamente 
em desabafos, as vezes pouco correspondentes a sua alta 
posicao, imagine-se o que nao praticaria elle aqui contra o 
bispo? 
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Finalmente cliegaram os cominissarios ao seu dostino, e 
constituiram-se eai tribunal, sendo juiz o conego Jose Maria 
e escrivao o padre seu companheiro. 

Instaurou-se o processo contra o vigario, depozerammui- 
tas testemunhas, foi elle pronunciado, e depois preso, sus- 
penso do officio e beneficio de sua igreja, sendo a!em de 
tudo isto multado em 200;5000 reis. 

Afinal foi removido para esta cidade, como preso a or- 
dem e disposicao do bispo, ficando encornmendado da fre- 
guezia o commissario escriv^ao, em virtude de uma provi- 
sao, que levou. 

0 vigario, nao se conformando com estas penas, recor- 
reu para o tribunal da coroa. 

Protegido pelo ouvidor, e talvez com justica, foi atten- 
dido em seu recurso, e «julgados nullos, incuriaes, e op- 
pressivos todos os procedimentos praticados pelo bispo e 
seus delegados contra elle. » 

D. frel Antonio nao so sugeitou a esta sentenca, e man- 
dou prender o vigario nos carceres dos rcligiosos do con- 
vento dasMerces. 

Apenas soube d'isto o governador immediatamente ofll- 
ciou a todos os superiores dos conventos da capital, para 
que nao acceitassem como preso este vigario, julgado iiino- 
cente pelo juizo da coroa, que nesta capitania representava 
0 poder real. 

Nao encontramos a solucao desta grave psndencia, porem 
em dezembro desse mesmo anno deu-se o seguinte focto; 

Ilavia nesta capital um grande partido contra o governa 
• dor. 

Isto me,^o elle participou para a corte em 13 de setem- 
bro do mesmo anno, dizendo que cldle eram cliefes Qmes- 
tre de cam[^do terco do Alcantara >icente*^«trcira < 
des, a quern cliamou maiato, fi^o de cscrava e criminoso 
em Pernambuco,^Hiijoe"l"^^acio lK)nteiro, a quem accusou 

• de ter sido expulso com indignid^e da administracao da 
•^^mpcidiia do commercio, o coronel^res''^jmieir(?1iomem 

S^uto-^ior, a quem classiticou como orgulli(^, altivo, se- 
,^^ios(3, einsolente, o dr. juiz de forJSpse ""PkQuiaz diTSilv; 
^SiQtanillia, magistrado ahi doscripto com palavras infaman 
tes e negras cores, e finalmente o escrivao da fazendaSogii 
da^Sil^a, a quem reputava o mais habil de todos, e o ente 
raais perigoso, por ser quem dava os pianos, e dirigia o par 
tido a elle hostil. 

Fallava de seus inimigos, e por isso ou nao teve a preci 
sa calma para bem julgal-os, ou quiz deprimil-os a todo o 
transe, calumniando-os como infelizmente ainda boje usa 
muita gente sem consciencia, sem honra e sem dignidad*. 

x\inda mois nos conflrmamos neste mizo, quando dopara 
raos com um officio do D^S^^sco d^^lIo%^ioel d^4i 
mara, dizendo a D.-fe^g^no deiWonlia, em 14 dejulho de 
■1806 « que havia recebido a sua carta de 15 de Janeiro, do 
dito anno, em que llie participava, que a princesa nossa se 
nhora mandara recommendar-llie, que attendesse como seu 
afilhado ao coronel de milicias'^icijnte'^rreira ISsQdes, 

que Ihe seria muito do seu real agrado, que elle o contem 
plasse para que llie fosse proficua a sua real proteccao,» 
terminava asseverando que liavia de dar cumprimento a esta 

ordeni. 
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E claro que o manto real nao havia de cubrir um crimi- 
noso, para ^chel-o de estima e de honra. 

^res ^fiJmieiro nao nos parece ter sido esse homem, como 
alfi foi descripto, porque am 3 de agosto de 1799, jyio 
governo de D. J^go dp^^usa, o ex-capitaogeneral Dj/rer- 
nando [lcji>^ronha casou-se com uma das Ifc 
d'elle. ■ 

Umfidalgo d'antigalinhagem, como eraD.^rnando, cheio 
por tanto de todas essas vaidades e imposturas propriasde 
tal classe e de tal tempo, nao iria por certo unir-se a f^i- 
de um homem de semelhante jaez, inda mais, sendo D.^r- 
nando tao estupido como ignorante, porque mais fanatico 
seria pelos seus brazoes. . . 

Note-se tambem, que^'res^rneiro era descendente de 
muito boa familia em Portugal, era abastado de bens de for- 
tuna, e aqui tractava-se com luxo e ostentac.ao. 

Do dr.yif^se ]B<iomaz sabemos apenas, quo era magistrado 
intelligente e dsdo ao cultivo das musas, sendo para lamen- 
tar-se o extravio, que tiveram as suas composiQoes poeticas 
em grande numero, e que foram entregues a sua filha D. 
Anna Quintanilha, que ha pouco tempo morreu na Tua da 
EstreUa, na casa quasi defronte da gerencia da companhia 

uvial do navegaQao a vapor. 
^se da ^Iva era na verdade homem activo, intelligente, 

porem amotinador. 
A estes chefes 6,injustica nao reunir o prelado com os 

immensos recursos de que dispunha. 
Juntavam-se todas as tardes, no largo do palacio, pnde ii 

arta conversavam ate a noite na porta de ;Kjsc da,-Silva. 
Dizem quo elle morava n'esse largo, casa de canto, ffon- 

teira a habitagao do governador, defronte de palacio. 
E bem provavel que so occupassem das questoes do diai 

onde eram elles, ora autores, ora partes. 
E bem possivel, que por imprudencia d'alguns fosse n3o 

poucas vezes maltractado com palavras o governador, e qi^® 
elie tudo ouvisse por morar. defronte. 

E muito natural, que com o governador fossem tambfi'^' 
involvidos os seus partidarios, em cujo numero entravain 
militares, sendo alguns d'elles muito precipitados em.su^ 
[jaiavras e accoes. , 

0 que e certo e, que na noite de 2 de dezembro de 178'' 
quando se achava so Jose da Silvp, depois da palestra 
costume, foi espancado a ponto de S3r deixado por 

Correu logo o boato de ser cste crime perpetrado P® 
soldados da guarda de palacio. - 

Exaltaram-se os animos, e a intriga subio ao seu Hi'"". 

Os partidarios do offendido nao abandonaram o seul®' 
de dor, por temerem que-aili mesmo fosse assassinado-^,^ 

Na raanha do dia seguinte indo o bispo fazer-lhe 
sita, 0 levou em sua companhia para o seu pac-o, afim dc 
tractar-se. jjjj 

N'essa mesma noite pareceu ao dr. Jose Thomaz, 
quizeram forcar a porta da rua, e tanto assustou-se, <5'^® 
tambem abrjgar-se no pa^o do bispo. 

0 corrael^u^des, que se achava no Itapecuru por 
de mijjs, 0 « por supplica da camara» fortific''^' 

ifazenda como um presidio, c armou seus escravos. 
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No meio cle tal agitacao correu o boato, que o governa- 
dor queria mandar raatar no dia 8 de janeiro os hospedes 
do bispo. 

spiles deu tanta importancia a isto, que na manha 
do dia seguinte foi ao pago e ertu)resenQa do bispo teve uraa 
pequeqa conferencia com o Dr. %uintanilha. 

Procurou dissuadil-o de taes ideias, e como prova de suas 
boas intenQoes o convidou a se recoiher ao seu palacio, ou 
a sua casa, e para sua defesa offereceu-Ihe um oflicial infe- 
rior do regimento e os soldados, que quizesse. 

Nao sendo acceita nenhuma das propostas, o governador 
liesesperou-se, e ordenou-lhe ja per si, e ja invocando o 
nome da rainha, que se retirasse quanto antes do pag-o. 

Jose Thomaz por unica resposta deu-lhe as costas, e re- 
colheu-se ao seu quarto. 

0 bispo porera com elle trocou expressoes bctp asperas. 

Jose Telles niio esmoreceu, e ainda a noite por um offi- 
cial mandou renovar a intimagao ao bispo e ao ouvidor. 

Nem um e nem outro fizeram caso de taes bravatas.' 
Dirigio-se porem levando todo o occorrido a presenga da 

''ainha dizendo «ser o bispo, quem alimentava a discordia, 
fazendo-se cabeca de partidos e dando ao publico justos mo- 
tives de suppor que entre ciles se acbava rompida a uniao, 
Que tinha tanto trabalhado para eslabelecer e consolidar. » 

K para notar-se, que D. frei Antonia de Padua nao lan- 
Qasse mao das excommunhoes, como fizeram com frequen- 
cia alguns dos seus antecessores. 

Nao seria para admirar, embora estivesse cm vigor o bre- 
do papa Julio III, de 8 de dezembro de lu51, determi- 

iiando que, sem previo exame e approvacao do capellao-mor, 
®ao se executassem nos dominios portuguezes os interdic- 
t's langados por qualquer preiado. 

A. demora esperando polo exame e approvagiio inutiljsa- 

inteiramente a acgao em vista, toda de occasiao. 
Ignoramos tambem qual fosse a decisao regia sobre esta 

Questuo tao calorosa. 
Ainda estava ella pendente, quando surgem novas com- 

P'icacoes 
\ Em 1785 desembarcou n'esta cidade o bacbarel lilanoel 

\ Titonio Leitao Dandeira, como Huvidor geral,^:orregedor, e 
P^ovedor da comarca do 3Iaranhao, cargos estes, que cxer- 

ate }78f>.- 
I'^ste ministro foi mandado para aqui sustentar os direitos 
Sios cont.'-a o bispo D. frei Antonio de Padua, que se ti- 

^ (leliberado a nao cumprir as sentengas da ./u)>(a da Co- 

sua posigao c officio col!ocou-se logo ao lado do go- 
^ador, a alistou-se entre os inimigos do bispo. 

^ questoes, as vezes bem pequenas e mesquinbas, quasi 
^ moviclas pela intriga, que entao como agora predomi- 

ctu toda a parte, de dia para dia cresciam e tomavam 

hislorico-apologetica da conducla do bacharel 
ci(]o ^ A'^'onio L'eitdo Bandcira, acbada entrn os papeis do falle- 
(ieii) Jos6 de Sousa Gayoso, cavalleiro profcsso na.or-, 
Cotisf^ '^'""isto, tenente-coronel do miiicias, annotada por Jos6 

Poi "9 Comes de Castro, conego da cathedral do Maranhao 
•^nrle fP.'^plicada em 1818 sem designar a typograptiia, e o lugar 

iios impressao ingleza. 
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vulto, espalhavam-se, e ramificavam-se as vezes por toda a 
capitania. 

Em consequencia de novas questoes, no dia 13 de feverei- 
ro de 1780 Jose Telles participou para a corte, que o bispo 
influenciado pelo escrivao da fazenda Jose da Silva, «se ti- 
nha precipitado nos maiores abusos, que pode fazer um bo- 
mem do seu estado e dignidade, que emflm deixou a sua 
casa, familia e igreja para se subtrahir a observancia das leis 
de sua magestade, a quem nao queria obedecer, retirando- 
se para o sitio de Alaracu, dizendo, que o nao enforcariam 
e nem o prenderiam, e que sempre bavia de flcar sendo bis- 
po frade ou frade bispo. * 

Diz 0 auctor da Poranduba, e e de crerj^ue o bispo ja 
cangado d'essas luctas, retirou-se par%^anna, aflm de des- 
cangar. 

Pouco tempo ahi esteve, e quand^iqui chegou entrou em 
grandes questoes com o ouvido^lieitao^fideira. 

•Queria o^rfuvidor que o <Wspo sugeitando-se a determi- 
nagao do juizo da coroa, que absolveo o^>^ario de Oeiras, 
pozesse o cumpra-se na sentenga, e mandasse ao dito pas- 
tor entregar a sua igreja. 

A isto oppoz-se sempre o bispo com todas as forgas. 
Reunio-se o (WiO/frihunal doj^izo da eifroa, ja descrip- 

to por nos em outra parte, e por um accordam determi; 
nou applicar a pena de temporalidades a D. frei Antonio de 
Padua. 

Consistia esta pena m ftizer-se apprehensao da_§,^'alga- 
duras do bispo, intimar-se aos seus para nao ser- 
vil-o, sequestrar-se as suas rendas patrimoniaes ou ecclesias- 
ticas, e os moveis, que se achassem fora de suas casas, e por 
ultimo a de.snaturalisagao para fora do reino como determi- 
naram as cartas regias de 21 de junlio de 1G17 e 28 de ju- 
Ibo de 1G20. ^ 

Em 29 de marco de 1788 Jase Telles participou para Lis- 
boa, que a requisigap do ouvidor, juiz da coroa, prestou 
elle auxilio militar para occupar as>mporalidadesao bispo, 
e executar-se ta1 sentenga do juizo da coroa. 

Se nao nos, falba a memoria parece-nos ter lidona Poran- 
duba, qiii^o bispo foi preso no conyento dos capuclios^ boie 
de Santo Antonio. 

N'esse tempo as authoridades civis preferiam encarcerar 
OS prelados menos submissos, degradal-os para algum pon- 
to remoto, inbospito, ou para algum conwnto, sob a guarda 
de religiosos capazes de satisfazerem os despeitos do po- 
der. ^ 

Cremos que levantaram-se as temporalidades, depois de 
saciados os odios do governador e do ouvidor, appellando 
ambas as partes contendentes para o podcr regio. 

Decidio a rainha taes questoes, como se vera nos seguin- 
tes officios. 

Aviso de 29 de outubro de 1787.—Para (^jRpo do Ma- 
ranhao.—Exm. e rvm. sr.—A sua magestad^ram presen- 

' Maracu. Iloje cidade do Vianna, antigamente aldeia de indios 
a cargo de Jesuitas. 

^ Fernandes Thomaz. Repertario geral das leis extravagantes. 
Tomo X" pag.Til. ' . . . „ , lo-r 

' Vide Candido Mcndes—Direilo Ecclesiastico, 3" vol. pag. i~'w 
a 1280. 
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tes as cartas e representacoes, que v. exc. tern dirigido a sua 
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real presenQa, sobre as desagradaveis disputas e dissengoes, 
que se tern su^itado n'essa capitania, ^espeito das quaes 
foi a mesma amhora servida ouvir os^>*finistros do sou con- 
selho, e em particular a^/fesa do d^mbargo do paQO, corn 
cujos pareceres houve por bem/Jonformar-se: E nao caben- 
do no tempo, antes da partida deste navio, que transporta 
0 novo governador e capitao-general Fernando Pereira Lei- 
te de Foios, que se expepm todas as ordens, relativas a 
este importante objecto, sendo um dos pontos mais essen- 
ciaes^delle ojiao ter v. exc. cnmprido as cartas rogatorias 
da^nta da ^6a : Manda sua mageslade declarar a v. tjStrr 
que Ihe foi rauito desagradavel este seu modo de proceder 
e nao menos estranhas as razoes, de que v. exc. se servio 
pya 0 sustentar; e que sendo v. exc^/^ssallo da mesma 

^nhora, e como tal obrigado, ate eny^^nsciencia, a obede- 
cer as suas c cumprir as senfencas dos ^nistros a 
quem sua magestade confiou a parte necessaria do seu rea 
poder para a administragao da justiga, e protec?ao dos seus 
vassallos contra as violencias dos^izes ^clesiasticos, deve 
V. exc. nesta intelligencia cumprir e sua magestade Ihe or- 
dena, que cumpra effectivamente, sem mais renlica- nem de- 
Uiora, as ditas senten?as, ou cartas rogatorias da junta da 
coroa, assira as que ja estiverem passadas, c que v. exc. 
ainda nao cumprio, corao ds que se Ihe apresentarem para 
0 futuro; flcando salvo a v. exc. o direito de procurar a 
reformagao dos provimentos da junta da coroa dessa capi- 
tania pelos meios competentes na conformidade do alvara 
com forga do lei de 18 de janeiro de 1763.—Deiis guarde 
a v. exc.—Palacio de Cintra em 29 de outubro de 1787.— 
Martinho de Blello e Castro. 

' Aviso de 30 do mesmo mez e anno para o dr. ^vidor 
da. comarca.—« Tenho recebido e levado a real presenga, 
as cartas que vmc. me tem dirigido, muito principalmente 
as quo tratam das dissengoes com o ^spo dessa diocese, 
^bre as quaes brevemente participarei a vmc. o que Sua 
/agestade foi servida resolver, nao cabendo presentemente 
^ tempo, mais que dizer-lhe sobre a^piignaacia d'aquelle 
jrelado para cumprir as sentengas,. ou cartas rogatorias da 
junta da corfia, que em officio dirigido por esta secretaria 
de estado ao dito bispo Ihe ordena sua magestade, que cum- 
pra effecUvamente, e sem demora, as ditas sentengas, assim 
as que ]a estiverem passadas, e que ainda nao cumpriu co- 
rao as que Ihe apresentar para o futuro: o, no caso nao es- 
perado, em que as preoccupagoes insolitas do mesmo bis- 
po, e uma tenacidade sem exemplo, que tambem se nao de- 
ve esperar, o determinemapersistir na sua obstinacao, vmc. 
em tal caso, prosiga na execuQao, que Ihe determina a lei 
de 18 de janeiro do 17GS-; e de conta sem perda de tem- 
po do que tiver obrado. Deus guarde a vmc. Palacio de Lis 
boa em 30 de outubro de 1787.—Hartinho de Mello e Cas 
tro—senhor Maaoel Antonio Leitao Bandeira.» 

Nao e possivel imaginar-se o desespero em que anli^a- 
mente viviam habitantes d'esta capital. ° 

Divididos em dbus partidos magoavam-se dolorosamente 
insultavam-se publicamente, e chegada a noite longe de irem 

no somno procurar alivio ao seus desgostos diarios, ainda 
hiam afixar calumnias ahi por essas ruas e pracas. 

Qualquer esquina Ihes servia de estatua d^^schino. 
Ainda nao havia entre nos typographia alguma, e por isso 

nao sahiam dos prelos essas gazetas miseraveis, que servem 
de pelourinho, e de carrascos os escrevinbadores, quasi 
sempre entes perdidos para Deus e para o mundo. 

Em lugar d'esses postes porem haviam as manus- 
criptas, que appareciam a todos os momentos sem se saber 
d'onde. 

Infelizmente o palacio do governador e o^^ago do bispo, 
com alguma probabilidade, julgavam-se a fonte d'onde nas- 
ciam as diffamagoes. 

Dizem tambem, que o^lado, homem talentoso e ami 
go de lutas, por vezes empunhava a penna d'escriptor. 

Muito propenso a satyra, nao poucas vezes corriam obras 
suas n'este genero. ' 

Estabelece-se agora um grande claro n;i vida official des- 
te bispo, porque somente achamos em 2G de abril de 1788 
um officio da camara pedindo a elle, que mandasse fazer 
preces para a extingao da bexiga, que entao lavrava com in- 
tensidade. 

Terminava dizendo, que «era da intengao d'ella levar no 
ultimo dia das preces em solemne procissao a imagem de 

Sebastiao, que existe na cathedral. » 
Passados quatro dias, em 30 do mesmo mez respondeu 

0 bispo dizendo a camara, que condescendendo com as suas 
justas supplicas ordenara, que se fizessem as preces nos di- 
as 2, 3 e 4 de maio,.publicando clle no dia 1° uma Pasto- 
ral ((para que a Divina Clemencia faga cessar o contagio das 
bexigas, com que ha tantos tempos opprime esta cidade. 

«Nao pode deixar de fazer-me, continiia elle, admiragiio 
0 modo, com que se explicam a respeito da procissao: pa* 

rece-me, que vivem persuadidos, que podem ordenar irape- 
riosamente procissoes sem outra dependencia do ordinario, 
que nao seja da natureza da que o Sr. tem do seu escravo< 
de que nem tod,os osmembros desse illustre senado segucni/ 
semelhantes sentimentos, no que obram com acerto. . 

« Mando com tudo que se faga a dita procissao.» 
Conhece-se por este extracto, quo ainda o afyo da^z na" 

adejava por esta cidade. 
Nova obscuridade levanta-se diante da historia, devolved' 

se quasi seis annos, e nao so encontra^nos archivos dog"' 
verno e da camara ecclesiastica e municipal um so escripW' 

que derrame alguma luz! 

' 0 nosso ainigo Dr.T:triz^5\tiUQriio Ttekii da STtva iios offerecey 
bispo ao ouvicloi-'^Iaiioel iWitonio^'^'' 

lao Baftaeira, que tinha o costume de passear com a cabega J®®' 
cuoerta, e asmai^traz das costas pogando nochapfio. 

u lt. Ur.~miz ATrtonio assovcra-nos sabor isto de seus antcpf' 
sa os, eracujo nurrioro esta scu'^»«y, que vivcu iiessa era. 

1ms a decima; ' j 

^aoel, minha canceira, 
Um pouco estas cmendado, 
Ja trazes o peiitcado 
Pouco acima da moleira. 
^las ainda tens uma asneira, 

asneira do diabo ! 
Ella de ti dara cabo, 
be a nao deixas de repente. 
Sera pois acgao de gente 
1 razer o chapeo no rabo ? 
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Tudo sijo trevas diante de tanta incuria, do tanto desma- 
zelol 

0 Suctor da Poranduba Maranhense diz, c com alguma 

probabilidade, ter o'bispo continuado a riegar cumprirnento 
as decisoes da'junta da'^Coroa, e opposto resistencia as or- 
(lens regias decidindo a favor da junta as questues havida 
entre ellc e el la. 

A occasiao da vinganga havia cliegado, a junta aproveitou-a 

desculpando o seu procedimento corao prova de respeito ( 
zelo peKi auctoridade regia, nlio acatada pelo bispo. 

Foi D. frei Antonio de Padua posto segunda vez em tem 
poralidades, seu proprio pago cercado por uma linlia do sol- 
dados e afinal declarado incommunicavel 

Reduzido quasi a morte pela fome, intentou fugir do po- 
der dos seus algozes, a ameagando a um soldado com a pe- 
na da excommunhao, este o deixou sahir alta noito. 

Recolheu-se ao convento do SantoXjitonio, e d'alii partio 
para Minima, ondo abmou-se em'^fsKigcu, fazenda do mestre 
Je campo'^kise mnes Ssipiro. 

0 governador, o ouvidor e a junta da coroa, descspera- 
dos por verem salva pelo poder divino a illustre victima de 
seus rancorosos odios, voltarara suas iras contra os'Jupigos 

'^0 infeliz prelado. 
0 mestre de campo'^e ^Ki^ies "^iro, por ordem da 

foi prcso peio escrivao da mesma ^tonio bsi^tano 
so porquo deu'hospedagem ao bispo! 

Embora todo esse cortejo de inauditas perseguifoes, que 
^outros so cstenderam, o bispo, escondido nas mattas de 
%icurnan, d'abi dirigio esta carta ao Rvm. 'fcaljid'ch ' 
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«Illm. e rvm. cabido da santa igreja cathedral do Mara- 

ii iao.—Razoes forcosas me obrigama passarao reino. Con- 
"^ero es^vilig^ tao iiidispensavel como a quo flzeraqa 

'^uitos^^g^ffjtos^pos sahindo das suas dioceses qiKjndo as 
'^^ecessidades destas assim o pediam. Quanto a inim e via- 

de consciencia e por tanto em consciencia a dovo em- 

''e lender. Mo julgiie o illm. e rvm. cabido, que ella e 
^rbitrio temerariamente concebido. N ella medito ha mais 

^^tn_anno, e tao longe estive de muijar de sentimentos a 
respeito, que cada dia encontrava novos motives par 

ecttial-a. inda que effectuando-a fisicamente me ausente 
sa diocese, fidione juris nella me conservo presente. E 

der vigario geral tenho depositado todo o po- j^ '^'^'^^ssario para o s€u governo. Quando este falhe no 
Po da minha aiisencia, o illra. e rvm. cabido elegera su- 

P (iigno de occupar o mesmo cargo, e a este, desde ago- 
para entao, Ihe confiro o mesmo poder sem differenca 

Recommende-me nas suas orarues e sacriffcios pa- 
jjj iiiereQam attengao os gemidos desta attribulada igre- 

• ;~~-Deus guarde ao illm. e rvm. cabido de quem sou—ve- 
'■ador e m]go—Frei^'^!iHlgnio, bispo—-Thomajussara 22 

•^'ldel789.» 
cgj.P''®®®itada ao cabido esta carta pelo rvm. concgo dr."^ 

aberta e lida em sessao no dia 22 do mez se- 
s"inte. 

OS maos dias para o principe da igreja 
0 Sol do seu governo ia mergulhando-se no oc- 

ilo ' f P®'" conseguinte appareceram os-Abbyssinios, dden- 
~ dizer, que foi d'aquelles, que formaram a sua corte, 

Dice. Vl. I-AO 

que foi do seu proprio cabido, que sahio a primeira pedra 
para feril-o pelas costas, quando o venerando prelado, cheio 
sem duvida de saudosas recordacoes, rodeado de sustos e 
de perigos, de trabalhos e de necessidades, ia peregrinan- 
do por caminhos desertos! 

^ N'um dos livros do cabido le-se transcripta por ordem 
d'elle a carta de despedida de D. Trei'Antonio de^adua, e 
logo abaixo esta declaragao. 

« 0 tractamento de senhoria aos cabidos, tanto em se ple- 
na como vaga, e mandado a todos pelo alvara de 29 de Ja- 
neiro de 1739, e s. exc. rvm.^ transgredio esta lei, quando 
trata este/^bido de um mo^iojmpessoal eescandaloso.» 

Mao ingrata tragou estas linhas, dictadas sem duvida por 
mente estupida e perversa ! ■ 

Oode esta o escandalo no tractamento impessoal? 
Ainda quando houvesse alguma falta, o cabido nao devia 

ser 0 primeiro a desculpar o seu prelado ? 
As angustias de seu coragao davam-lhe tempo para esqua- 

drinbar disposicoes de alvaras ? - - 
As desgragas do prejado nao deviam causar desgosto ao 

cabido ? 
Onde uma palavra de consolagao, ondo uma demonstra- 

fao de pesar da parte do cabido ? 
Apenas censura mui rude, selvagcm e ate pueril 1 
Este procedimento do cabido ainda se torna mais negro 

diante do que fez Nunes Soeiro. 
Com sous escravos mandou abrir pelos mattos uma pica- 

da, por onde caminhouD. freiXi^tonio de f^dua ate o Para. 

Buscaram os vestigios ora da que foi aberta em 1768 por 
esforgos do governador do Para, D.>e4;nando d'^iayde, ora 
da que foi feita pelos incansaveis padres da companhia de 
Jesus. 

Trabalhava-se com dedicagao a todas ashoras esem des- 
canso. 

Parece-nos quo Deus dava forcas superiores aos trabalha- 
dores, e abencoando tantos fadigas conseguio o bispo, em 
poucos dias, chegar livre de molestias, embora maito con- 
summido, a capital da provincia do Para, d'onde seguio via- 
gem para Lisboa, muito tempo antes que aqui a junta da 
coroa soubesse do seu destino. 

E tradiccao, que nao foi bem acolhido pelo governo, e. 
quo a>q^ha admirando-io do ter elle deixado a sua dioce- 
se sem licenfa, se recusara a recebel-o em audiencia. « 

D. ^^fij^nio de'*TP&4ua voltando-se para o Ihipistro, que 
Ihe intimou esta resolucao regia, pediu-lhe, que dissesse a 
Vaj^ha « que com este seu procedimento nao tinha offendi- 
do a Deus quanto mais a ella». 

Nunca mais procurou relacijes com o governo e cheio de 
desgostos recolheu-so ao sou convento em^etubal. 

Voltou outra vez a vida monastica, empre^ando os sens ■ 
dias, entao mais placidos, entre os deveres do altar e as 
obrigagoes* do rnagisterio ahi mesmo; dentro do convento. 

Alterou-se porem essa paz pelo seguinle facto. 
Ja muito velho, doente, e ate cego, achando-se em*tJs- 

boa appareceu-lhe um clerigo chamado Joaquim de Sousa 
Ribeiro. 

Era dr. em theologia e tinha sido thesoureiro mor da Bahia 
e missionario apostolico, nao com muito bom cre-dito. 
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Caplando a sympathia do bispo, e abusando das suas fa- 
ciildades intellectuaes, ja entao niiiito docadentes denolan- 
do 0 termo da vida, consegiiio ser nomeado governador do 
bispado do Maranhao, por nieio da seguinlo provisao. 

« D. frei Antonio do Padua, da ordem dos menores refor- 
mados, por merce dc Deus e da Santa Se Apostolica, bispo 
do Maranhao e do consslho de sua magestade lidelissima. 

Ac reverendo doutor Joaquim de Sousa Ribeiro, missio- 
nario apostoiico, commissario do santo officio etc. saude e 
paz em Nosso Senlior Jesus Christo, 'que de todos e vcrda- 
deiro remedio e salvacao. 

Coino para o bom desernpenho dos deveres inherentes ao 
nosso officio, ainda quando assistissemos pessoalmente na 
nossa diocese, era forgoso elegermos siigeito de lottras e vir- 
tudes que nas qualidades do provisor, juiz das justifrcacoes, 
de genere, do casamentos, de capellas e residues e de viga- 
rio geral Nos ajudasse a fazer e a cumprir o nosso ministe- 
rio, 0 fica sendo muito ranis no tempo da nossa ausencia, o 
qual por isso mesratT di.-^e a nossa eleicao cahir em sugeiio 
que, alem das virludes, possua aslnzes indispensavelmento 
necessarias para a recta administracao da justica e gramas 
que em nosso nomo e obrigado conferir ao rebanho que o 
Senlior foi servido confiar-nos. E porque presentemente nos 
vemos necessitados a fazer uma tal eleigao e para que esta 
nao fosse temeraria recorremos ao uso dos meios que po- 
diam fazer que nella nao enlrasse a teraeridade. 

As boas informacoes que temos assim da sua conducta 
exemplar como do. credito que adquirira pelos sous actos 
litterarios na universidade de Coimbra; pela qual se acba 
forniado no's sagrados-Canones, fizeram que as nossas vis- 
tas electivas cahissem sobre sua pessoa. E portanto por esta 
nossa presente provisao institnimos a v. mc. provisor, juiz 
das iustifica^oes, ,de genere, de casamentos, de capellas e 
residues e de vigario geral. E para que legal e legitimamen- 
te possa exercer estes officios em a nossa dita diocese Ibe 
concedemos todos os poderes em direito necessarios, como 
tambem instituimos nosso delegado nos casos de que to- 
mariamos providencia, se nos achassemos residindo pesso- 
almentb dentro da nossa diocese, e iiesta materia so reguia- 
ra pelas instrucQoes que ibe temos dado, nao excedendo ja- 
mais OS seus limites, nem estendendo esta del'egacao a ca- 
sos, que sendo da nossa competeiicia nao podemos-delegar 
a outro 0 seu conbecimento. E para que v. inc. so abi pos- 
sa exercer do urn modo legitime todos- estes poderes e of- 

. ficios, quereraos e ordenamos que nao os exercite o rvm 
coriego Joao Maria da Luz Costa, que por nos os ba exerci-' 
tado, nem outro qualquer eleilo pelo nosso rvm. cabido, ao 
qual por carta do anno 1789 concedemos a faculdade de 
eleger sugeito que os exercitasse em falta do dito rvic. co- 
nego, e damos por nullo tudo quanto cm contrario se fizer; 
e assim em quanto nao mandarmos o contrario, exercitara 
V. mc. OS ditos o^icios bem e fielmente em Deus e por 
Deus, no que Ibo encarregamos- muito a sua consciencia pa- 
ra descargo da nossa. Durante o tempo deste exercicio ba- 
vera todos os emolumeutos que por direito Hie pertence 
assim a do rnesmo modo queos bmiveram os seusanteces- 
sores, e .gozara- de todas as bonras e proeminencias que de 
jure Ihe sao dcvidas. E .mancbmos a todos os nossos dio- 
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cesanos por santa obediencia e em virtude do Espirito San- 
to bonrem, e obedegam a v. inc. em tudo que Ibes mandar 
em razao dos oITicios que Ihe commettemos e acima referi- 
mos: e ordenamos que todo aquelle que o nao conbecer 
por instituido nos ditos officios, ou Ihe impediro exercicio 
tanto d'elles como dos poderes que por delegagao Ibe com- 
mettemos, sendo pessoa ecclesiaslica fique ipso facto sus- 
pense do exercicio das suas ordens, e sendo leiga incorra 
ipso facto em excommunbao maior e ambas estas censuras 
reservamos a vmc. Antes que tome posse dos dtlcs offi- 
cios dara em nossas maos juramento de hem e fielmente os 
exercer pelo tempo que nos agradar conserval-o nelles, obri- 
gando-se pelo mesmo juramento a cumprir quanto Ihes for 
por nos ordenado, dizendo respeito aos actos e officios, e 
nao concorrendo obice justo que deva suspender o seu cum- 
primento, de que nos dara parte na primeira occasiao op- 
portuna, e deste juramento se lavrara termo abaixo desta 
que sera registrada. no livro de registros na nossa camara 
ecclesiastica. Dada em Lisboa debaiso do nosso signal e sel- 
lo menor das nossas armas ex-causa aos 13 de agosto do 
1793. E eu Jose Ignacio Pereira que de mandado de sua 
exm. rvm.® escrevi.—Frei Antonio, bispo do Maranhao.» 

boa aos 28 do agosto de 

(Lugar do sello com a rubrica de s. exc. rvm.'') 
Provisao pela qual y. exc. rvm.'' ha por bem nomear e 

instituir provisor, juiz das justificag/aes, do rjenere, de ca- 
samentos, de capellas e residues, de vigario geral e de de- 
legado do bispado do Maranhao ao rvm. doutor Joaquim de 
Sousa Ribeiro, raissionario apostoiico e commissario do'san- 
to officio.—Para v. exc! rvm." ver. , 

Aos 28 do mez de agosto deu o revd." dr. Joaquim de 
Sousa Ribeiro nas maos de s. exc. rvm." o juramento orde' 
nado nesta provisao, do.que so lavrou este termo em qu^ 
assignou .sua exc. rvm." e o dito revd. doutor e eu Jos® 
Ignacio Pereira, que de mandado dc>s. exc. o fi/ era LiS' 

793. 
Fr. Antonio, flispo do Maranhao. 
Joaquim dc Sousa Ribeiro. . 

E nao se continha mais em a provisao aqui fielmente cp' 
piada da propria, a que me reporto, e vai sem cousa, qu" 
aca duvida, depois de conferida por mim.—Maranhiio 

de janeiro de 1794. 
0 escrivao da camara episcopal, 

PaireV<iio'lktjlo*TTehiinn. 
SKMioiiA.—Diz 0 bacharel formado T&aquim dc'StwisHi'' 

beiro, presbytero secular, missionario apostoiico, notario'^" 

santo officio e advogado dos auditories desta corte, que el'" 
obteve do exm. e rvm. bispo do Maranhao D. frei Antom" 
de Padua as cartas do delegacao do governo do bispado ei"* 
sua ausencia, o a de propriedade* para serVir os empreg''^ 
de provisor, vigario geral, chancellor, juiz das justificaC'3®®' 

degvnere, dos residues, capellas e dispensas matrimonii®"' 
ao que tudo interveio o consenso e agrado de vossa 
tade, do qual para constar a todo o tempo, o requer 

escripto.—Pede a vossa magestade fidelissima so sirva 
ceder-lhe a dita graga para a todo o tempo constar e 
toda e qualquer duvida quo possa haver. E recebera 

~>ftquim do ■S&;isa ftibeiro. . 
De.si>acho.—A "huoha Nossa Senhora ha por bem 
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dar 0 seu real beneplacito c approvaciio das cartas provi- 
sionaes tie qiie se tracta.—Palacio de Qneluz era 30dc.agos- 
to (]e 1793.—Jose de Seabra da Siiva. 

Gliegamlo a Maranhao foi-llie dada a respectiva posse pelo 
coaego ]fiX\o ^ria da que entiio governava o bis- 
pado, a qual teve lugar no paco episcopal em 19 de janei 
ro de 179i. 

Biz 0 teraio de posse « que o noraeado trouxe avisos 
I'igidos M cabido, e ao capituo-general e governador 
iiando«tonio de^roriba, dirigidos pelo confessor do prin 
cipe nosso senhor, frei y![thias da G<Jneeic.ao, e escriptos 
no palacio de Queluz cfii 29 de^agosto e 2 do outubro de 
1791. » 

Le-sena Poranduha Maranhense, que este padre era co 
nhecldo pela antonomasia—Pe.jtie/, e que nao era por cer- 
to nem o mais proprio nem o inais digno de reger esta dio- 
cese em circumstancias tao melindrosas. 

-Olvulgado 0 facto em Lis'boa, baixou logo o seguinte offi- 
cio, ou alvani de prisao. 

" Pela sumaca deT^aipingos ^s passou para^essa capi- 
tania um clerigo ciiamado'Soaquim deXjusa l\i|jeiro, e ahi 
seha cle ler apresentado para occupar o logar do vigario ge- 

''al e pode ser que tambem se e^iincie governador do bis- 
pado tlo Waranbao: Este clerigo e urn famoso impostor, 
'jue com Qngidas bypocrisias soube illudir o bispo, que foi 

tlo Maranhao, o qual depois do ter renunciado aquclle bis- 
pado, e acceita a sua renuncia assim em Roma como nesta 

corle/te've o dito cterigo astCicia para persuadir a provecta 
'dado do dito bispo a fazer a referida incompetente e nulla 

'^omeagao; gendo alem desta, oitras differentes e tao gra 

prevaricacoes, que aqui se llie descobriram depois da 
•^eferida sahida, oa quasi fuga que fez para essa capitania 

^abendo-se entre ellas a do seu pessimo comportamento na 
iJahia como consta da copia junta: Nestas circumstancias 
'^'"dcna 0 principe nosso senhor, que vossa senboria man- 

logo prender o sobredito clerigo Joaquim de Sousa Ri- 
eiro e que pelo primeiro navio,- que sabir desse porto, o 

aca remetter a esta corte com a decencia devida ao seu es- 
'■'^do sacerdotal, mas ao mesmo tempo com toda a seguran- 

para que se nao escape, como praticou na Bahia; orda- 
^ando ao capitao do navio, em que vicr, que com toda a 
^autela o conserve a bordo ate que desta secretaria de Es- 

so Ihe mande ordem para o entregar. Deus guarde a 

■ l^alacio de Nossa Senhora da Ajuda em 30 de janei- 

° <'e jJello c Caslro.—Sr. D.T«et> 
■^=>"(10 de>{^onha. 

Penas soube disto, abrigou-se o padre'So^sa'^Wieir 

de Santo Antonio, d'abi evadio-se para o Tury-assu 
l^ialinente buscou o Para como lugar de mais seguran^a. 

fjj por certo muita admiraciio ver-so o govenio da 
aprovar a nomeacao do bispo, e recommendar o 

*. eado, sera lembrar-^ d^-renuncia do bi.si)ftdo por D. frei 
^nio! 

facto 
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d esta diocese,com a carta regia do 12 de fevereiro de 179G. 
D. frei Antonio de Padua descancava de suas fadigas es- 

crevendo obras litterarias boje raras. 
Publicou as seguintes; 
Arle de viver m paz com os homens. Lisboa na real of- 

ficina typograpbica 1783—8" de loo pag. 
—lliesoiiro dc prerjadores, dividido em varios sermoes 

umversaes, d onde se tircun sermoes particulares, assim ' 
para iliuitos santos juntos, como para cada um em parti- 
cular. Lisboa, typographia Rollandiana 17.. .. 2 tomos, em 
oitavo francez. 

Defensor do liomem catliolico, oil communitorio de 
Vicente Lerinense traduzido do latim. Lisboa, 1798. 8'' de 
102 pag. Sahio com as iniciaes D-. F. A. P. B. M. R. A., que 

significam Dom Frei Antonio de Padua, bispo do Maranhao, 
religioso arrabido. 

' helifjiiw do corarcio, exposla nos seniimentos, que ins- 
pira a tcrna piedade, com breves elcvacoes a Deus etc. 

Traduzido do francez por frei>L de i\o^. Lisboa, na 
n, Off. Typ. 1778. 8^ de XXX. 3G^)ag. ^ 

Foi elle quem corrigio e augmentoa a traduc^ao do livro 
Imilaaio de Chrislo, ou Contemptus mundi, escripto cm 
latim, como pensam muitos, pelo veneravel Thomaz de Kem- 
pis, conego regrante de S. Agostinbo, c traduzida pelo pa- 
dre Diogo Vaz Carrilbo. 

Era ja tempo de descancar.. .grande foi o estadio per- 
corrido, amargas as decepQoes, e penosa a existencia, aca- 
brunhada pelos annos e molestias. " 

Deus condoeo-se do infeliz prelado, c em 21 de Janeiro 
de 1808 em Setuba! terminou-se asuavida, Irocando assim 
pela bemaventuranfa celeste a coroa de espinbos e a palma 
do martyrio, que tao immerecidamente colheu D. frei''-Ap- 
tonio na terra. 

XI. 

•JBi. Wei't'cis'tt tie 

ro no 

toj fugio 0 padre dr.'So^isa^tHljeiro levou os estatu 
'^.'^^'•hedral, os quaes foram acbados entre os papeis 

ve ^Pli''«henderam' bem como dois sinetes, c^a cba 
0 que tudo foi mandado de Usfcoa^ aO cabidoi 

Teve 0 seu berf;o na Atbenas portugueza. 
Ahi fez seus estudos regulares ate ser clerigo secular. 
Cursando na universidade de sua terra natal a faculdade 

de theologia, conseguio ser n'ella oppositor. 
Foi depois vigario da freguezia de Sao Romao de Coro- 

nado no bispado do Porto. 
Abi mostrando o brilbo de suas vii-tudes, e desenvolven- 

do 0 seu espirito de caridade foi surprehendido com a no- 
meacao de bispo do Maranhao. 

Esta escolha de D. .Maria 1.^ em 13 do maio de 1794 foi 
depois contirmada em junho de 179o pelo papa Pio VI. 

Sagrado em 13' de setembro desse mesmo anno, nao po- 
dendo vir logo apascentar o seu rebanbo, comtudo mandwi 
lormr po^e por seu procurador o reverefidoyarfcipreste J<Jse 

^n'lia, o que teve lugar em 17 de fevereiro de 1790. 
Existindo a igreja maranhense em sede vacante o gover- 

nador e capitao-general D. JPernando _^tonio do J^ronha 
em 2o de dezembro de 1797 ofilciou a^nha dizendo, quo 
era de costume em todos os tempos ddr-se 80;$000 reis de 
subsidio pelos cofres publicos aos bispos ej}i. acto do visita 
por mar e terra, tendo mais de^'^^Jf^jtgr(t^^p,w^^costa 
como pelo interior. / . 

maranhAO 
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Nessa occasiao propoz que a visla de certos emolumen- 
tos ecclesiaslicos, o recebendo o bispo sempre geral hospi- 
talidade « era jasto nao se onerar a fazenda real com oiitro 
algum excesso de despeza. » 

• Cliegando o bispo a esta cidade em 8 de jullio de 1799 
dirigio a camara municipal urn officio, escripto porsua pro- 
pria letra, dizendo «que no domingo, que se havia de con- 
tar 28 do corrente, pretendia fazer a sua enlrada solemne pa- 
ra 0 que a convidava. » 

Parece que a sua vida episcopal foi muito placida, pois 
nada encontramos digno de mengao. 

Falleceu em 2G de abril de 1801, e foi sepultado na ca- 
pella-mor da cathedral, no presbyterio, junto a sede episco- 
pal. 

Sobre a lapida, que cobre os seus restos mortaes le-se o 
seguinte: 

ScYuVluva it D. 5oac\um I'tvYt'wa - 

OowloY c,\\\ A\\toVoii\a c. loictmo V)\s.\^o iVo ^\a\'a\\\\Cvo. 
V-o\ tVftWo c,\A\ \o it "Kva'xo ViO-V, 

it, S. Tio-wiuo i.o tovouaio. 
S(,vQTO\\-%c,'e^^\ VS ie stUmWo it VlQli. 

T>c\v tuttaia "^uViV^ta, ic, '^uuVo it ITSO. 
faVVtttu e"i\\ IG it it \S0\. 

"Em M de maio do 1801 o capitao-general D. Diogo de 
Sousa escrevendo para Portugal ao ministerio disse « que 
entre as victimas d'uraa especie de cholera-morbus, que ha- 
via perto de mez e meio se tinba feito epidemica n'esta ca 
pitania, e da qual die ficava atacado pe!a segunda vez, o 
fora tambem o bispo desta diocese, fallecido no dia 20 de 
abril proximo passado, terminando a sua molestia na mais 
exasperada colica venlosa com volvo, semlhe permittir tem- 
po de fazer disposiQao alguma c iiem receber outro Sacra- 
mento, que nao fosse o da extrema uncfao.» 

Disse que «o espolio do bispo nao chegava para pagar 
metade de suas dividas, e por isso recommendava a pieda- 
de de sua alteza real o estado de pobreza de seus paes, e 
uma irma, residentes em Coimbra.» 

0 cabiclo celebrou as exequias por alma d'este bispo na 
quarta-feira 20 de maio de 1801, sendo os convites assig- 
nados pelo arcediago Antonio Carlos Zuzarte e o mestre-es- 
cola Joao de Bastos d'Oliveira. 

XII. 

Si. Ei%ti9 tie BSvito BSontem. ^ 

Nasceu na fregaezia de Fundao^no bispado da Guarda: 
foi clerigo secular, e formou-se em cajiones na universida- 
de de Coimbra. 

Foi depois nomeado i>rior da cpllegiada e freguezia de 
Sao Bartholomeu da mesma cidade, e'^adjunto da nigsa epis- 
copal. 
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senado da camara do Maranhao participando a sua nomea- 
Qiio, e terminou pedindo "para ser contado « como um dos 
seus concidadaos,» asseverando que brevemente vinha to- 
mar conta do seu novo rebanho. 

Em quanto estas cousas se pUssavjim, D'^-^iogla de Sou- 
sa, governador e capitao-general do lif^ranhao, participou 
para Lisboa em 2 de setembro de 1803 ao visconde de Ana- 
dia, que «tendo chegado aqui ha dias passadosas bullas do 
confirmacao do bispo eleito d'esta diocese, constava-lhe que, 
a empenhos d'um partido intrigante, resolvera ni^dar to- 
mar posse do bispado por meio ile procuragao passada ao 
arcediago da cathedral nio'Hi^lho^^ilgarte, transferin- 
do-lhe todo o governo ate chegar de Angola. » 

Para conjurar os males provenientes d'esta resolucao o 
« 0 apparecimento de algumas desordens na administrafao 
ecclesiastica pedia uma resolucao regia determinando ao'T^- 
bido e ao'^stre-escoia, actual governador do bispado no- 
meado por sua alteza real, qifc nao conviessem no effeito 
da posse, nem transmissao do governo sem que chegasse 
0 mesmo"'^s;elado, cuja resolucao parecia.-lhe muito confor- 
me a direito. » 

Felizmente em 2i dejaneiro de 1804, de bordo do ber- 
gantin Flor do mar, D. l^iiz escreveu a camara participau- 
do-lhe a sua chegada. >r 

Em 18 de fevereiro do raesmo ann^xlirigm-se de novo 
12 do cor- i'l camara scientificando-lhe, que na^ 

rente, pelas 4 horas da tarde, tomava posse do seu bispa- 
do na Se. Jl2 H — 

Yiveu sempre em sua companhia, como famul^, o padres 
de cor preta, *B(^nardo''l|Qmente da'iSi;;iiz e^liveira. 

Era muito doente, reconccnlrado e timido, e por isso scni 
cousa alguma cligna de mencao correu o s'eu governo ato 
quo na sexta-feira 10 de dezembro do 1813, as i horas e 
meia da tarde, passou desta para a vida eterna. 

Seus restos mortaes foram sepultados no dia seguinte, ao 
meio dia, na capella-mor da cathedral, no presbyterio, juH' 
to a sede episcopal. 

Le-se sobre a lousa do seu tumulo o seguinte epitaphio- 

St'^wUvv.va it i^nVo^^^Wtvx, 
Iso-UwaV ia o-t^lAvytao,, 

\i\Si\iaio i(v Ctuavic/ 
tomaio m tauouts. 

0, 8 it (wjOiVo it -'iS. 
Yo\ dt\\.o it KwjoVa fca o ^m\t\'vo it \\\tv\o it 

stuio \n'\o\ ia it ft. \\atV\\o\o\wtu it 
C.om\)xa, t saij'vaio tw it it '• 

I'lQI, t ^xaaVaieiio '\>a'va tJU Vvs'^aio io 
m \"i it ituw\\)VO it ISOIl, \o\\\o\v '^osst tv Tl it \tvt\'t\^'0 ^ 

it t \aV\tctu tTO \0 it itxtVi\\)\o it ^ 

D'ahi sahio para tomar conta do bispado de Angola por 
nomeacao de u de^rnaio do 1791, d'oiide foi trasladado para 
0 do Maranhao em 17 de dezembro de iSoi, sendo princi- 
pe regente de Portugal, e depois rei, D.^o YI, no pontl 
ficado do papa Pio VII. 

Em 8 de agosto de 1803 D.'Lujz escreveu de^nda ao 

XIII 

■O. fre^k^tfguhti tie w tie sftye!/*' 

Nasceu a 12 de maio de 1770 era Nazareth, lugar no 
mo da villa da Pederneira, cemarca da cidade de Leiri3> ^ 

provincia da Extremadura, no reino de Portugal. , j 

F(^fructo do consorcio de^>%Qquim "^Sn^onio 
n do'^VUfou. e D. 
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Religioso da ordem dos meriores reformados da provin-' 
cia do ^nta ^ria da Xrrabida, entrou para o noviciado no 
real convenlo de Mafra no dia 13 de maio de 1793, e ahi 
fez OS SGcis estudos regulares, sendo depois eleito lente su- 

l)stituto de theologia, cujo magisterio exerceu com muito 
proveilo dos seus alumnos. , 

Em setembro de 1811 por ordem do sou preiado deixou 
a vida mansa e pacifica do claustro, c foi ao Rjo de Janeiro 
comprimentar D.^i^ YI. 

0 monarclia, que sempre o estimou, recebeu-o com todas 

<is demonstracoGS de apreco, e wn 17 de dezembro do mes- 
roo anno o nomeon >ielado de^^cambique. , 

Em 3 de dezembro de 18IG foi sagrado bispo de^on- 
polis in parlibus infidclium. ' , ^ 

Foi depois trasladado para a diocese do Jrif^ranliao, re- 
gendo a igreja catholica romana o papa Pio VII, e o reino 
tie Portugal D. VI. 

Apresentado a 13 de maio de 1819, foi confirmado peloi 
''eferido papa a 23 de agosto do mesmo anno. 

Em 10 de outubro doyfdo de Janeiro escreveu ao cabi 
•^0 agradecendo-Hie a carta de felicitacoes, que recebeu, ( 

diocese, logo que cliegassem as i\ao contente d ^segurando vir para a sua 
\ - sua confirmac.rio. 

i Iw dia 3 do maio do anno seguinte aqui chegou, e a 11 
^'0 mesmo mez tomou posse pessoalmente. 
_Em 20 do setembro de 1821 nonieou o arciprestojifiiz 

daJifiz sen delegado, durante o tempo que foi 
^isitar alguns lugare^do suacN^ceso. 

Surprehendida,com as tentajivas, que tinhamr.por fim.a 
^(Jhesao do Maranhao a independencia politica do impeno, 

• ffcijjifaquim tomou parte muito activa ji'essas luctas e 
^Ofitra essa causa, como membro mui proeminente da junta, 

foi aqui creada pelo decreto das cortes portuguezas de 

setembro, c carta de lei de I de outubro de 1821 
^I^epois do proclamada a independencia politica, D. frei 

>*3quira, adstricto c dedicado a famiiia real de Portugal, do c augmentando-se cssas questoes, foi cllefpresoljor or- 
QrlliDrlr' or\ r»A. Aom fin innfn a pm nffir^in fla rln inn>jn ria nntv»nr.ii severo em seus principios politicos, nao quiz adberir ao no 

aij 

°^ptema de governo. 
^^endo jurado no praso da lei obediencia e fidelidade 

1, como impcrador do Brazil, a^nta^verna- 
'jtimou-lbe ordem para saliir da provincia, no termo 

decreto imperial do 18 do setembro de 1822. 
cumprindo logo tal determina?ao, estabeleceu-so luc- 

<^"0 e a^nta governativa,. sendo esta coadjuvada 

^ em lo de setembro de 1823 ofllciou ao^RTdo 
'®''3ndo «liaver cossado a jurisdiccao ospiritual do bispo 

com seus diocesanosT'^sro ter incorrido ria commina- 

maior parte do^ido 
,, '^%nta 
'ieci 
Para 

Penas marcadas no j:i referido decreto imperial, 

depois onicion o^iTispo ao Ifatido dizendo-llie 

' thQrj"/^resoluoao da^nta, tomada « por abusodeau- 
vosnunca ouvido e ainda mesmo praticado entre po- 
a|„,,^^'^^3f^eiramente chnslaos», ecomo Ihe constava « que 

de 
'SUns 

seaieii 
^!«bros doTiiluijo, aturdidos com uma participagao 

antgj nalureza, baviam .determinado tocaf quanto 
por jg'"''' para ser desapossado da sua jurisdiccao, 

Que nada ousasseni gmquantti elle 
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jUjiUa, sob pena d'incorrer ipso faclo em suspensao d divi- 
nis 0 excommunhao maior. » 

Em 27 de outubro parJicipoa ao%8bido que, tendo de 
a*h^boa, «ri^eou seu del^ado o governador do bispado 
0 arciproste^iz ^ria daj^z e;^t, comniettendo-lhe ple-^--/yiJ 
riamente o cuidado, regimeo^ administragao da diocese, sem 
reserva o nem limitacao.» 

« Se alguem considerar vago o Ijispado, declarou D. frei 
^oaquim, incorrera ipso faclotem excommunhao maior, son- 
de excommungados todos, e cada um de per si como so se 
(izesse mencao ^e seus nomes. » r* ^ I 

No dia 7 do novembro retirou-so para^sboa. / -4^^ 
Os^negos julgaram esta nomeagao illegal e imprudente^ 

^a, e por iss( 
reunir-se. 

Quando celebra\'a\^ esta sessao, o conego^^iz 3^ria 
n:iandou- dissolvol-a. probibio quo os^dnegos se congregas-, 
sem outa vez, excommungou omestre-Qsco!a^se,|i!)ao i^k- 
man o^a^das, quo a presidio, bem como muitos conegos, 
quo foram presos por uma escolta do solclados armados, e 
dotidos em varias prisoes e forialeza^ 

irrita e nulla, e por isso no dia seguinte 
uegai e impruclentej 

e o^bido deliberou| 

i^vernador do^BTspado com estas medi- 
das de tanto^ rigor, com geral escandalo iMndou por carta 
do participantes de»larar todos osj?!6negos excommungados, 
e corM taes.forani assim donunciados em todas as parocbias. 

0 mbido a li do mesmo moz recorreu a.^ta^'^verna-. 

tiva represontando contra taes excessos. 
A j^^nta governativa em officio do 4 do Jezembro do 1823 

participou ao Sr. D. J^'edro I, quo aO^stava por muito 
tempo sem ^negos; destes uns foram pronunciados, outros 
presos, c muitos excommungados, doclarando « quo nao se 
involvia nostas materias espirituaos, por serom todas da 
competencia'da igreja, » 

Com tal modo de pensar o conego iyli'ia gosou por 
aigum tempo do suas arbitrariodades, o flnalmente crescen- 

dem da^nta, c em officio do 23 de junbo do 182i nomeou^^,f..v ^ 
0 conego^sep5nstantino^^mes do Gtlstro para substituil-o j 

'nrnn fin Kicna/ln ^ | no governo do bispado. 
Este j»(i'nego nao aceitou tal nomea^ao joor julgal-a illegal, 

porem reunrdo o |^)ido no dia 2 do julho, foi ello nomea- 
do^gario i^i^oitular, tomando posse no dia seguinte do sou 
novo cargo, seguindo, poucos dias denois. o ainda jpl^esol 
para o.jdo do Janeiro o seu antecessor. ^ J 

1 

"Ehegande todas cstas occurrencias ao conbecimento do . : 
governo de D.^dro I, por aviso de 23 de agosto de 1821 ^ \ 
declarou/i^hprocedente por^-itfegitima a nomoaQiJo do cone- 
go J^iiiz Jl^aria, « visto nao poder existir ella validamente, ■ 
3or ser foita pelo ^spo, que se ausentou para fora d'este : ■ 
imperio, por nao querer ser seu^jbdito, quando so basta- 
v5 a ausencia sem ser licenciado para ficar a^^vaga, e de- ■ 
volvor-&e aoHjydo toda a jurisdicao portenconte ao bispo 
como se deriva da provisao regia de23 dojaneiro do 1807, 
sendo pdrtanto^^oxcSssTv^iffiWjiJBStfanhavel o procedimoD-^<i^ 
to do dito^sfto ate em juntar a_e^ffliirunbao para fazer 
exequivel a illegal nomea^ao do governador do bispado.» 

Afiabaranjrse to^s estas questijos, quando D. frei^a-/^ 

,7 

aram- JC/ IJUUCl ^'1 • . I I  • - » ■ • ' # y 
a rnniPsinPHnnm^qae^^ no dia 4 de julho d'esse mesmo anno «com ^ if 

i 
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:i3 lagrimas nos ollios, e com o coracao rctalhado de desde a pallida d'cste para Pernambuco era 14 de jullio 
morias s3udosas», fez suas despedidas ao caloido do Mara- 
nlwo, por ser nomeadi?'bispo de Spimbra, c confirmado ejn 
3 de raaio do inesrao anno. ^ t 

Por oc-casilio dos moviraent^s politicos o revolucionarios, 
(jue tronxeram a queda de D. ^'uel de^agan^a do throno 
do Portugal, o bispo de Coimbra nao quiz prestar obedien- 
cia ao governo de D. ^ria H. ^ 

Foi preso no castello de S.\rge por mezes, soffreu 
com rnuita resignacao n5o poucos insultos, e depois que fal- 
leceu 0 Sr. D.l^dro yabriram-se-Ihe as portas do carcere, 
e elle sahio sem' urn /o real para viver! 
' Reduzido a extrema miseria, porem serapre cheio de no- 

» bre resignacao, continuou apropugnar pelo direito, que jul- 
gava ter a sua igreja. 

Persegiiido por isto, vio-se obrigado a andar em conlinuo 
bomisiojoor diversas partes, sendo varejadas algunjgs casas 

de Seus ^rentes e\nigos, onde dcsconfiavam, que elle es- 
tiva. 

ViA^iinta da H^ila, da outra banda do Tejo, escapou 
elle milagrosameiite d'lima d'ossas escoltas, que o perse- 

• guiam, andando errante pelos montes trgs dias sem comer. 
Afinal metido n'um bote, e disfarQado com trajes secula- 

. res salvou-se para casa d'um\^nistroS^trangeiro, d'onde 
sahio vestldo como se fosse um\^arinheiro"^^lez,- e em- 

*.barcando-se a bordo diim navio d'essa naMO, deixoii l|s- 
'boa em outubro de 1839, com direcfao a^verpool. ^ 

Era terra proti^a^i^ foi acolbido com toda a benigiiida- 
• de, respeito, e Irawsis' a sua aUa posicao. 

Pela segunda vez deixou a sua diocese, c fugitivo foi abri- 
gar-se. cm terra estranlia das porseguicoes, que Iho moviam 
OS sens adversarios em sua patria. 

Depois de.demorar-se (^ppor algum tempo, lembrou-se 
; " das suas anligas ovelhas, e na certeza de que seria bem aco- 

, Ihido por ellas' buscou o _^ranluio para descan^ar de sua 

herfot;ce. 
, 1?^ N^se enganou, porque ao saltar nas praias dd-cidade de 
I _S^(i?(Jlz na tarde de 3 de marco de 1840 afoi o illustre ex- 

* patrlado recebido nos bracos do exm. sr. D. ^arcos^ito- 
; nio de/ousa, quo o acolheu era- seu palacio, e cercado por 

todas as attencoes, c demonstracoes de estiraa'dos sous an- 
■ tigos filbos.» 

D. :^u'cos 

de 1847—pode dizer-se, que foi elle o verdadeiro bispo. 
(c Comeu 0 pao do exilio, porem jamais foi abandonado 

pelo amor e caridade, nao tanto dos portuguezes generosos 
para com o illustre compatriota, corao dos maranbenses em 
geral. » 

Publicou uma traducfao da biblia, a cujo trabalbo se en- 
tregou. 

Era excellente cantor e babilissimo expositor de canto- 
chao : ainda hoje encontram-se na So composicoes suas n'es- 
te genero de musica. 

Viveu entre nos jDor m€io de uraa^ subscripgao, que pro- 
duzia a congrua annual de um bispo, e recebendo d'uns o 
obulo da caridade immediatamente distribuia pelos pobres, 
nao cuidando de si, e nem guardando com que no dia se- 
Kuinte accudisse as suas necessidades diarias. 

Accommetido por grave molestia, irapossivel de ser ven- 
cida pela raedicina porque Deus ja tinha raarcado a bora do 
premiar suas virtudes, conbecendo avisinhar-se a morte, con- 
fessou-se no dia 30 de agosto com o padre^ao do S.,Tbo- 
maz ^arreira, o ministrou-lbe o Sacramento da Eucharestiii 
0 conego arcipreste, vigario capitular do bispado, Jose Joao 
dos Santos. . . 

Resignado e serapre cercado por muitos amigos, conver- 
sou-aie a raeia noite de 1 de setembro de 1851: cinco iiii- 
nutos depois sua alma Candida e pura voou aos.ceos, scndo 
assistido em seus ultimos instantes'pelo guardiao do cQi^ 
vento de Santo Antonio frei^cente de^m^BSUs, e pelos padre' 
a^tevao^ves dos^is e^so/^lvestre^rpa. 

Apeim sabida a sua morte,\ foi niuito pranteada geral' 
raente, e sobre tudo pela pobi^a desvalida, de^quera er^ 
pae extreraoso. 

As foijalezas e as casas dos consules cojjservaram cm 
nerar^^ndeiras do suas naQoes, e de quarto era quart" 
de bora ouvia-se o estarapido dos canboes, d^unciando 

vida tao, attiibulada, vindo a bordo da galera ingleza PT/Y-passaraento d'este principe da igreja na idade de 70 annO'i 

. -   recebel-o na rampa, ajoeibou-se para bei- 
Ijar-lhe o anel, D. J^aquira ajudou-o a levantar-sc, ajoelba-se 

: ipor sua vez, beija o anel do pastor maranbense, e assira con- 
serva-se ate que este Ibe tire debaixo da batina a cruz pen- 

' ergue-se e abracara-se bastante commovidos. ■ dias depois recolbeu-so ao convento de Santq^i- 

tonio dos^ranciscanos, que pertence a fimiilia de sua ordqij}. 
onde residio ate o fim da vida, prestando-se, dtr uma tes- 

. nemunba occular, 0 conego ilfimundoyves dos^mtos 
■ todos OS actos solemnes da igreja, qufer dentro da capital 

'- pontificando e cbrismando, quer fora d'ella bapti§ando, con- 
; . fessando e ordenando os aspirantes ao sacerdocio, e assis- 
; • Undo as procissOes c aos demais actos, para os quaes era  

rogado. ^^yKoer^d?o ^a 
. Desde a morte de D. prcos ate a cbegada de D. Prlos,] No lai^^r^o (K sai 

: On 

3 mezes, e 19 dias. 
Durante a raanha quasi todos os sacerdotes voluntari'^ 

raente celebrarara raissas do corpo presente. 
Morfeu ncf^'xilio, porem foi em.terra de filbos, d'irrn3o^' 

e de amigos. 
Todos como que a porlia cuidavam em que nada faltass" 

ao seu enterro. 
Araortalbado com os babitos proprios^Ta elevada niisS''"' 

que teve na terra, com raitra branca^ casula preta, f0' 
corpo deposilado em riquissirao caixiio, o as 5 e raei/li'^'^'" 
da tarde foi Iransportado a j;^tbcdral. ^ 

Grande foi o concurso, que o acompanhou a sua ult''"' 
raorada. ^ 

Entre o irarae'illo povo, notava-se o' rvra. cabido, 
clero regular e secular existente na capital, o presidents _ 
provincia, entao o Dr^^j^l9uardo.J^^pio Jtf^iado, toda^/' 
autboridades civis e militares, 'muil:os outros cmpreg^^"'' 
publicos, c cidadiios de todas as classes. 

0 caixao foi aberto, e^is jjtfras'ou uigarios pegarain" 
nc 0I/.00   :_,1. ^  ..hno" 

1)3' 

s^s alca^ servindo de capitulante o'^rvra. conego cl""'' 

ares. 
^nto Antonio as honras funebres forani 

fi'' 
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tas por uma brigada da guarda nacional, pelo corpo dos 

educandos artifices, c pelo parqiie de artilliaria, que deu 
■J9 tiros e a brigada trcs descargas. 

Quando a primeira irmandade ctiegou a porta da Se, prin 
cipiou a mover-se no largo de Santo Antonio o parque d'ar- 
tiliiaria, que caminhava na frente da infantaria, tanto era o 
povo, taritas as irmandades, e tlio crescido o numero dos 

sacerdotes e dos seminaristas, que faziam alas! 
Na cathedral celebraram-se todos os actos funebres pres- 

t^'iptos pelo cerimonial. 
As 8 horas e meia da nolle seu corpo baixou a terra do 

sepulcro, rogado com as saudosas lagrimas dos habitantes 
ila cidade de S. Luiz, que muito o amaram, principalmente 

'^epois que foi vjctima da advei^idade. 
Sobre sua sepultura noerio^Sa^tbedral. ao lado 

''0 tantos oulros bispos que ahi dormem 0 somno eterno, 
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follocou-se lima lapida com esta inscrip^ao : 

Xt\u\ 
\'Tt\ Joa(\\m\ ie S. iVc 'isaxtu'tUx, 

Vw>jio Aft C.o\m\)Ya, touiVc. 4.5, X\'cja\\\\, Stu\\OY 

Wttuit-TWOY i\t Kxo. 
Yo\ \^vcVai.Vo it ■5i\ocam\)\t\vic, cm \8\\. 

Stv^faiVo it LtowlHo^oVcs ewv \8\G 
. iVac\utVVc. \s\5\1ttio 0 io l\\ft,'vau\\ao m 1819, 

6 iVtsU 0 it to\vi\\)Ta tvx 1814. 
^'o'\ io vtiwo lis tovks 1^o^■Uuiut^as it 1816 sx. 1818, 

• t ttVv toosVyou to\uo tva i\sV\utVo 
t tov.summaio WxtoVoqo. 

l^wVujYou \^aYa, csto, i^YOxvwaa tm 1840, 
a(\u\ \tt\.Vtct\\. txo l." it fetUw\\)va.it 1801 "iV* 

a^uos t tYCs TOtits it uWic. 
■ ^^YYtw uo txWvo, t t\u \tYYiv tstYauQtua, "i\\as Uvva 

it \Y\iuios, t \vV\\os 
i\ut 'fta, ^uVa 0 amaYoi"ft\ cowo a ^ac, 

ua ttixtYSi\iaifc 0 ttcoU\tYaw. covwo ata'iQO, 
^ "Mv woyU c^tVcvYavaAU c.oy.\o a Vv\uc\ijt SawVo t Kvsl'o. 

m. 

XIV. 

Aii%lhi%io ele Sottaa. (f JPMm'cos 

(leu (lyjaiiia cies'Je sWs pnmeiros aniios 
las grande ei^geniio, do que era dotado iias'au- 

ensino nrimario ft sp. 
UlCi 
Sou 

^ Plural da provincia dajil^!i^ ciesd^e self! 

^vas-do grande ei^ 
ensino primario e secundario, que ahi frequentou de- 

^"^tJo-se com tal afinco ao estudo da latinidade, que clie- 

conhecel-a profnndainente a ponto do fallar e escre- \ 0j> 
ao porfeitanionte, como os melhores classicos, -que flo- 

^®'ani em 

cdntava 23 annos de idade, recebcu a sagrada or- 

I'och e foi pouco tempo depois instituido pa- 
na frcguezia de N. S. da Victoria, em cuja pia 

® 2 roesmo regenerado pelas santas agoas do baptismo, 

^®'^staIenios seus c virtudes Ihe grangearam as sympatbias dos 
pO[.t^'''^'^P''ovincianos, que 0 elegeram >A4i^utado as cortes 

em 1820, tendo antes exercido 0 cargo de se- 
^lario do 
Enf SfJ^'crno em sua provincia. 

turg J® l^af'tos sabios. que tornaram riotavel essa iegisla- 
'^aior '^''"8uio-se ^/adre^arcos na defesa, que fez com 0 

Pelo inleresses mais vitaes da igreja e do estado, 
'^oi nomcado commendador da ordcm de Cbristo. 

Colhendo assim novos louros, mais direitos adquirio^a es- 
tima dos seus concidadaos, qne 0 enviaram ao Uio de Ja- 
neiro como seu deputado a pjimeira legislatura ordinaria. 
quo se abrio com grande pompa e solemnidade no dia '.i 
de maio de '182G. ■ ■ . 

Ahi disse 0 sabio c virtuoso arcebispo da Bahia, o'^ar-^^$^ 
quez de^ita "bruz, « sempre teve a seu lado um reforca- 
do campeao 0 sabio padre Siarcos iViitonio de^Ssusa, depois 
bispo do Maranhao, que com suas luzes e eloquencia pres- 
tou valiosos services a causa da religiao e do imperio.» 

Reconliecida pela cOrte de Roma a independericia do Bra- 
zil, sua magestade 0 imperador 0 Sr". D.'^Jro Tfoi na ca- 
mara dos senhores deputados escolher dois nadres para oc- 
cuparem a cadeira episcopal daTiijiia e do Si^anhao, e por 
decreto de 12 de outubro de 182G, anniver^rio natalicio 
da primeira Imperatnz, foi 0 padre Iffarcos nomeado i)ispo 
do Maranhao. 

Confirmado no dia 23 de junbo do 1827 por letras apos- 
tohcas do papaTbsIio XIl, foi em 28 de outubro do mesmo;^^.|»^ 
anno sagrado na capeiia imperial da igreja de N. S. do Car- X'h : 
mo, que servp^d^ cathedral. . ; 

Em pi'e'sen'CL#*d^t,odo 0 cabido foi sagrante 0 bispo do 
Rio de Janeiro e capellao-mor de sua magestade D. 'Jsse 
bsetano do'^Mvat^itinbo, servindo de assistentes os Mon- * 
senhores Antonio Jose da Cunha e Vasconcellos, e Joao da 

Puriflcacao^rquesT^'digao, e sendo notario do sagrante 
e primeiro mestre de ceremonia 0 conego prebeniitdo Fran- 
cisco dos Santos Moreira. 

Do Rio de Janeiro em 22 de dezembro d'esse me^o an- 
no participou a sua sagracao ao cabido do Maranhao, e no- 
meou para S3us procuradores os conegos'^^tMSflnstantino, 
0 arcipreste e 0 mestre-escolla enviando n'essa nhsraa oc- 
casiao as bullas de sua confirmaQao, e a da sugeic-ao d'este 
bispado ao arcebispado da Bahia, c 0 auto da sua sagrapao. 

No caihalofio dos bispos do Maranhao, impresso no n." 
23! do Erclesiastico le-se 0 seguinte, que transcrevemos 
por nao lermos outras informacoes. 

■Extremamente caridoso, mandou logo liberalizar algumas 
quanlias aos mogos do coro da cathedral, ao* Recoliiimcnto 
de N. S. d'Annunciacao e Remedies, e a doze orfas 011 viu- 
vas pobres da freguezia da .Vtictoria, e a oulras tantas da da 
Conceicao. 

Estes actos-de summa caridade nao podiam deixar d'abrir 
franca entrada ao pastor no coracao de suas ovelhas. 
• E com effeito, concluidos os trab'alhos do parlamqnto e 
assistiniio por esse tempo as exequias do SS. Padre Leao 
XII, nas quaes pregoa em presen^a do monarcha, 0 senbor 
D.^IPadro I, cm cuja occasiao mostrou 0 muito talento e a 
sublime eloquensia, que possuia, patenteando 0 respeito c 
a gratidao, em que se acbava para com 0 finado Pontifice, 
quo 0 bavirf preconisado, encaminhou-se 0 exm. e rvjn.'Sr. 
D. Marcos para sua diocese, onde aportou no dia 11 de 
margo de 1830. S 

Recebido nos brafos d'este bom povo rnaranhense, foi con- 
duzido ao seuj^akjgy^j^nde recebeu as felicitacijes de seus 
filhos em Jesus Cbristo. 

Encetou sua felia administracao, e recommendando aos 
parochos 0 cumprimento dos deveres de seu ministerio, a 

)■ 
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firmeza da fe para resislirem aos ataques do leao riigidor, 
136111 como exhortando a todos os (ieis a pratica da virtude, 
e a fuga do vicio por meio de cartas pastoraes, onde trans- 
luzia a pureza da doutrina evangelica. 

Logo no raez de oatff^o desse anna cncetou a visita do 
■ bispado, seguindcfassim as prescripg,oes do santo concilio 
tridentino, e pcrcorreu grande parte das freguezias do inte- 
rior; alquebrado porem dos annos e das molestias, com- 
metteu a sacerdotes idoneos o cuidado de visitar as rcs- 
tantes. , 

Eleito H»i?mbro da>»«Seniblea jp^t^ativa provincial, onde 
exerceu sempre o lugar de pfl^dente, fez ahi ouvir sua 
eloquente voz,,je por tal modo defendeu os direitos da igre- 
ja, e dos res^ectivos rninl^tros, que concorreu para se crea- 
rem diversas missoes, com congraa sufliciente para os mis- 
sionarios, no sentido de chamar para a igreja o para a so- 
ciedade esses infelices errantes, que povoam nossa^ matas ; 
assini como fez, que se elevassem as congruas dos paro- 
chos e dos ministros da cathedral. 

Sempre attento ao melhoramento c a instrucQao do clero 
maranhense, determinou estabelecer o^j|ipy^||||^ue inau- 
gurou na tarde de 17 de abril do 183* r^itando utn^m- 
ii^te ^curso perante o exm. presidente da provincia r. -o epitaphio seguinte : 
*1*^^e^^!?^argo, c muitas autorida(Tes civis e ecclesiasti- 
cas; e fazendo ver no seio do parlamento, que da instruc- 
cao do ^ro depende a morigeracao dos costumes dos po- 
vos, obteve a prestacao annual do um conto de reis para'a 
inanutenQao do mesmo seminario, bem como a creacao das 
cadelras de latim, philosophia e historia, rethorica e geo- 
graphia, theologia moral o dogmatica, com gratificacoes pa- 
ra OS lentes, pagas pelo thesouro; obtendo flnalmente quan- 
lias para reparos d'algumas igrejas arrainadas. 

Surnmamente caridoso sahia muitas vezes, acompauhado 
de seu mcstre de ceremonias, e" com mao generosa distri- 
buia esmola aos pobres, e enchugava dcst'arle as lagrimas 
aos infelices. 

Innumeras vezes, tocando os sinos da cathedral para le- 
var-se o sagrculo Yiatico a noite aos enfermos, apresentava- 
se 0 exm. pastor, levava o cordeiro immaculado para con- 
sola^ao ao moribundo, e n3o se retirava sem deixar uma 
esmola ao necessitado; alem do muitos outros soccorros, 
que enviava do fundo de sua residencia. 

Luctando desde tempos com uma grave enfermidade, e 
vendo approximar-se-lhe o dia supremo, reconciliou-se com 
0 Sacramento da Penitencia, c recebeu depois o Santissimo 
Yiatico com a contriccao e piedade de unK^acerdote. 

« Deitado no ieito de dores (diz (rWdor^grado no dia 
de suas exequias) ali mesmo so rccorda dos pobres e indi- 
gentes, pelos quaes manda repartir, ainda cm sua vida, 
quantia de cinco mil cruzadog em.priila do valor antigo; o 
seu pslacio, que n'outros dias se via frequentado de muitos 
pobres, foi etitao, quo se vio cheio de indigentes, que ali 
corriam para receber as avultadas emiolas, que tao caritati- 

vo prelado ihes mandava liberalisar, uns para matarem a sua 
forao, outros para cobrirem sua tjidos em altas vo- 
Z3S bemdiziam a mao generosa de tao santo pastor. 

« Depois de feitas outras pias dispffsi^oes pecuniarias a 

favor da fabrica da igreja cathedral e do seminario, a quern 
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deixou sua grande livraria, e quatro contos de reis, pede, 
Ihe administrem o Sacramento da Estrema-Uncao, e Ihe re- 
zem 0 officio da agonia, que elle mesmo vai recitando com 
os sacerdotes, que de continuo Ihe assistiam. Assim prepa- 
rado e disposto para a morte, elle a espera de momento 
momento; mas em quanto nao chega, elle se occupa em di- 
rigir ao Senhor esta muitas vezes repetida supplica:—San- 
gue de Jesus Christo, salvai-me—Ah ! Que amorosos collo 
quios dirige para a imagem do glorioso S. Jose, collocada 
em um altar defronte de seu leito, para que o amparaSbS 
na ultima bora com o seu efficaz patrocinio!» 

Terminou emfim sua carreira neste mundo aos 29 deno- 
vembro de 1812, pela uma hdra da tarde com setenta e um 
annos de idade. 

Sua morte fol cborada pelo clero em geral, que o ama* 
va, 0 que era por elle muito amado, por todos os maranhen- 
ses, que sabiam apreciar as virtudes e a piedado do illustre 
prelado, e ainda mais pelas viuvas, orfaos e pobres, qu^ 
nelle haviam pcrdido um pae solicito. 

Feilas as bonras devidas a sua elevada jerarchia no pacn 
episcopal, foi seu cadaver levado em procissao a calhedral 
onde foi sepultado no presbyterio. Sobre sua sepultura 

Aqui jaz 
I). Marcos Alllnnin df- 

Xlll bispo do Maranliao, 
Comuioiidador da Ordtmi do Clirislo, 

0 dignalario da da Rosa. 
Nasceu em Sao Salvador da Bahia, 

aos 10 de fevcreh'O do 1771, 
foi vigario da Victoria na sua patria ; 
deputado lis cortos de Lisboa em 1820, 

c as do Rio dc Janeiro at(3 1828." 
Sagrado bispo 

em 28 de outubro de 1827 ; 
Falleceu em 29 de novembro dc^842. 
Solicitus Pastor fuit; Ac Seminarium 

► I'rbis Instiiuit Magnis Opibus, (cre suo. 

XV.* 

I ft'ei Ofti'loa tie Jfo8e»^ 

reUil' Em falta d'outros apontamentos a respeito d'este pi' 
transcrcvemos este artigo do Jornal do Iieci[e, com ''o 
ras alteragues 

D. frei Carlos de S. Jose c Sousa, natural do Ilecifi^i 

Pernambuco, filbo legitimo de Carlos Jose de Sousa e' ^ 
rianna Machado Freire, irmao do exm. snr. bispo de C"' 
sopolis. 

Nada poupando seus paes na puei'icia para prcpa'''|'",j|| 
a natureza e dirigir-lbe a indole, conseguiram, que, o 

Carlos se compenetrassc da altura do sacerdocio, e so 1 
parasse para assumir tao grande bonra. .|(j 

De facto, cm 4 dc dezembro dc 1797 recebcu o 
carmelita, c um anno depois professava a regra da or' 
que por prediiecciio tinha abragado. . , jfii- 

"Amante das lettras, e nao ?e contentando com ^' 
(yM, que se dava em sou convento, frequentou as 

seminario episcopal de Olinda, ondo semostrou tao ro 
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de intelligencia o tao applicado aos estuJos, que foi enco- 
miado pelos seus raais abalisadosmestres. A sua docilidade 
0 amabilidade naturaes prendiam a sympathia dos quo o 
conheciam, que se admiravam da copia do conhecimentos, 
']ue possuia cm tao pouca idade. 

Escolhido para Icccionar em sou conveiito philosophia e 
theologia, fazia gosto ouvil-o com voz doce e insinuativa 
descartinar os altos raysterios dessas sciencias, infiltrando 
no anfmo do discipulo a verdade da doutrina, que explica- 

; c tal era a nitidez de seu fallar, que faceis pareciam as 
mais coraplicadas questoes psychologicas, depois que so 

ouvia. 
Entao as ordens regulares ainda nao tinham sofflido tan- 

08 botes da inveja, e nos seus claustros se diffundia a ins- 

luccuo; e a mocidade, avida de porvir e de saber, corria 

Ptessurosa a ouvir o philosopho carmeiitano, que espargia 
'lores na cadeira magistral. 

-Vssim apreciado por estranhos, nao o foi menos por seus 

^ompanheiros de babito, entre os quaes foi eieito mestre de 
noviQos, secretario, dcfinidor, e por duas vezes provincial, 
^abendo conciliar o mando com a obediencia, o imperio com 

submissao, portou-se nesses diversos empregos como su- 

tloso ^ ° 0 do vez como pae bonda- 

' sua palavra, porem, nao era so impoaento na cadeira 
iilosopbica, porque da tribuna sagrada coslumava tambem 

Vebatar os fieis christaos na explicacao do texto do evan- 

Ajnda se lembram seus contemporaneos da mysticidade e 
?ao do seus scrmoes quaresmaes, em que sabia tao bem, 

, ai' a colera de um Deus justiceiro com a bondade de um' 

inisericordioso; e ainda se nao esqueceram de seus ar- 
^^^08, quando tccia o panegyrico de sua exceisa padroei- 
^ a \irgem do Carmello, cm cuja occasiao, nadando-ibe os 

oin lagrimas, com a voz tremuia e o corpo agitado 
^ Gntliusiasmo, encbia de (irme crenfa ao seu auditorio, 

se extasiava com a narraclio das sublimes qualidades 
^ai de Deus e dos bomens. 

cin 'n ^ linguagem, de ordinario, pausada e ma- '' I'uida, fervida e brilbante, o seu accento imponente, o 

insinuanto. 

J, a fama de seu alto saber e do sua virtude, e o ar- 
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do 0 seu merito, e por isso foi, pouco depois de ser eptre- 
gue 0 rebanho a seu legitimo guarda, nomeado pelo gover- 
no provincial director do collegio dos orphaos dacidade de 
Olinda. 

Sendo-lheassim confiadas infelizes criancas, para quem a 
sorte tmba sido madrasta, arrancando um ou ambos os pro- 
genitores, constituio-se frei Carlos um\erdadeiro pae para 
ellas, dispensando-lbes disvellos e caricias, que pudessem 

mitigar-llies a dor da orpbandade. Lastimando-os pela sua 
infelicidade, que nao estava em suas maos remediar, elle sc 
esforcava em tornar-lbes a vida menos amargosa, e em ro- 
bustecer-lbes o animo com a fe, de que Deus e o protector 
e 0 amparo de todos os que soffrem. 

Teye, porem, do largar a direcQao dos pobres orphaos, 
para ier na cadenza de philosopbia do lyceo do Recife, para 
0 que foi cbamado em 1841 pelo mesmo governo, assumin- 
do logo depois a directoria deste estabelecimento de ins- 

trucgao publica. 
Sea sciencia ganhou com este facto, se a mocidade estu- 

diosa^se alegrou por ouvir suas siicculentas prelecgoes, os 
orphaos perderam, e perderam muito, porque alem de um 
pae, perderam um mestre e um mestre christ^o. 

Por diversas vezes chamado para examinador synodal, 
mostrou quao versado era na sagrada theologia, pelo que 
eram suas decisues ouvidas com respeilo, e consultadas 
sempre com proveito. 

Depois de tantos c tao relevantes servipos prestados a 
Deus 0 a patria, foi encarregado pelo governo imperial de 
a^as^centar o rebanho do Maranliap no dia 13 de maio de 
1843. 0 niTP, fni ca ar. : • 

^ intelligencia e ioieireza no desempenho deste ar- 
cniprego ainda mais saliente tornaram o quilate de seu 

'^Po do Nissibi, Nuncio Apostolico do Summo Pontifice 
^ corte brasilcira, informado de que frei Carlos era um dos 

1)3mais proeminentes da ordem carmeliJa de Per- 

par ° ^^collieu, por br^ve de G de novembro de 1809, 
^ 0 honroso cargo de visitador geral d'aquella ordem 

Ju 

e tanto quo por diversas vezes mereceu elo- 
^ aqueiiQ arcebispo, que nao era prodigo em tecel-os. 

^les ordem attingido as maiores dignida- 
f]Q(j' ^"^cipiou a scr considerado fora do claustro, e 6 o 

^ segunda phase de sua vida. 
(iQe diocese de Pernambuco sem o seu pastor, 

• ido ao Rio de Janeiro, foram escollridos tres ec- 

' Pai'a regel-a, c um dos tres foi o illustre frei 

1843, 0 que foi confirmadd pla Santa Seem 2i de Janeiro 
do 1844. 

No dia 2 de junho do mesmo anno, grande e luzido, era 
0 concurso das pessoas, que se reuniam na espagosa igreja • 
dos carmelitas do Jiecife,.nara assistira um actosolemne e 
dos mais augustos de nossa religiao—a sagracao de um bis- 
po. Soando a bora, apresenta-se um variio illustre por sua 
instrucpo e suas virtudes, verdadeiro Ungido do Senhor 
—para receber o annel do pescador o o bacyjlo do pastor. 
E 0 nosso bispo diocesano, o exm. snr. D. Joao da Purifl- 
cacao Marques Perdigao, sendo assistido pelo exm. bispo 
resignatario de Olinda, D. Tbomaz de Noronha, a pelorvm. 
provincial do convento do Carmo, frei Mo de Santa Isa- 
bel Pavao, Ihe conferio a alta jurisdiccao, sagrando-o bispo 
do Maranhao. ' 

I'oi um dia de prazer e de jubilo para a igreja, para os 
christaos, e prmcipalmente para os carmelitas, quo viam sa- 
fiir de seu greaiio mais um apostolo; mas a alegria era 
mcsclada pela saudade de sua partida para o Maranhuo, aon- 
de fez D. frei Carlos a sua entrada episcopal em 28 do mes- 
mo mez e anno.  

Foi, porem, sua estada n'aquella provincia de curta du- 
ragao, porque no fim de tres annos, gastos em acurados 
trabalhos, a bom das ovelhas de seu aprisco, foi forfado a 
voltar a provincia natal para curar-so de graves padecimen- 
tos chronicos, do que loi assaltado. Conseguindolicenga im- 
perial, veio morrer em sou Pernambuco, por que era che- 
[ado 0 termo de sua peregrinafao. Sua morte foi retralo 

perfcito do toda sua vida, porque rodeado de carmelitas, e 

hire. 17.1—A1 
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invocando o auxilio da Virgem do Elias, rendeu a alma ao 
Creador no dia 3 de ahril'de 1850, contando 73 annos de 
idade, pouco mais ou menos, 47 dos quaes passou no claus- 
tro, e seis no episcopado. 

Em siias disposifoes tostamentarias deixou ao seminario 
de sua diocese toda sua livraria o tres centos de reis para 
patriraonio do mesmo. 

Nota-se uma coincidencia em sua vida, em relacao a ca- 
pella-mpr da igreja do Carmo desta cidade, pois foi onde 
tomou p habito, onde professou a regra da ordem, onde 
cantou missa, onde se sagrou bispo, onde conferio as sa- 
gradas ordens de presbytero a um esperancoso carmelita, 
muito sea alTeigoado, de nome frei Joao da Encarna^ao, on- 
de se Ihe fizeram as ultimas exequias, sendo orador fune- 
bre 0 rvm. padre frei Joao da Assumpcao Moura, e onde fi- 
nalmente se aclia inhumado n® lado do evangelbo. 

Censura-se, porem, quo sua^^milia fmportante e abasta- 
da, e que delle herdou nao poucf^, nao tenha mandado ele- 
var um mausoleo cm sua memoria, ou sequer, por uma pe- 
quena pedra em sua sepultura, para que todos conhefam o 
lugar, onde repousam as cir\zas de um tao importante per 
sonagem : o nomc,de D. frei"*l5^1os ennobrece uma provin- 
cia, quanto mais uma familia. ' V 

Otitro tanto nao se da com os religiosos^rmelilas, que 
dao a seu modo provas, de que ainda d'elle nao se esque- 
ceram, porque entoara todos os annos no dia 16 de julbo, 
dia da festa de"Nossa Senhora do Carmo, um Slemento so- 
lemne ao descanco do sua alma: justiga Ibes seja feita. 

Acresceutaremos apoQas o^ seguinte : 
D. Frei Q^los, na tardc d'e 28 de jullio de 18ii, pelas 

- 4 boras paramfintou-se pontiflcalmente na igreja da Con^i- 
c^e seguiu cm procissao debaiso do palio ale a cathe- 
dral, ondo tomou posse da sua diocese. 

No fim deste ado concedeo 40 dias d'induigencia. 
Em 12 de julho de 1847 obto\^e clp .governo imperial li- 

cenga de seis meses aQm de tractar tie sua saude fora da 
dincese, e por isso seguio par.j^i'iii^ambuco. 

Noii^u governad^s do bispaclo 1' o mestre-escola dr. 

da^^ qarcipreste 
ha, 0 3" - . N- 

dos^^lQS. 
Por faliecimento do mesmo Sr. bispo o rcvm!^^ido.&m 

S20 de abnl de 18?)0 nomeou vigario capitular o conegolQi 

J^o dosBwjtos. . o 

c 
^ Itlanoel Jfomtttim an Sitveiva. 

iihabil penna do rvm. snr. conego Wffmundo ^es dos 
^ntos devemos o presente artigo, que vai honrarnossas pa- 
ginas, transcrevendo-o d(^cc/es!ai/ic^. 333 pag. 138 por 

0 conego T^e 

D. Manoel Joaquim da Silveira, natural da cidade do Rio 
de Janeiro, nasceu aos 11 de abril de 1807, na freguezia de 
Santa Rita, onde foi baptisado aos 20 do mesmo mez e anno, 
filho legitimo de Antonio Joaquim da Silveira, emj)regado 
vil.iiicio da antiga casa da moeda, e D. Maria Rosa da Con 
ceigiiu, casados na mesma igreja. 

Fez OS seus estudos de humanidadgs parte no seminario 
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episcopal do S. Jose da cidade do Rio de Janeiro, e parte 
nas aulas publicas da mesma cidade, o os theologicos no re- 
ferido seminario. 

Por occasiao do retir.ar-S0 da corte o bispo do Rio de 
Janeiro, o exm. e rvm. snr. 1). Jose Cactano da Silva Cou- 
tinho, para visitar a diocese, levando comsigo o secretario 
da camara episcopal, o encarregou, sendo entao diacono, 
do expediente da mesma, e da economia de sua casa, con- 
servando-o desde entao junto de si ate seu faliecimento, 
que teve lugar era 1833, tendo-lhe conferido a sagrada or- 
dem de presbytero aos 2 de maio do 1830. * 

Em 27 de junho de 1834 fez opposicuo a freguezia de 
Nossa Senhora da Conceigao da Candellaria, da cidade do 
Rio de Janeiro, e, sendo approvado com a nota de quarenta 
e quatro pontos, foi proposto pelo vigario capitular, Jlon- 
senhor Francisco Correa Vidigal, em primeiro lugar, mas a 
regencia em nome do imperador o nao apresentou na fre- 
guezia ! . 

Em 14 de novembro,(le 183G fez ainda opposigiio a fre- 
guezia de Santa Rita da nTesma cidade, em a qual nascera 
e habitava, e, sendo approvado com a nota do setenta e urn 
pontos, foi ainda proposto em primeiro lugar para esta igre- 
ja, mas 0 regente Feijo apresentou nella o terceiro pro- 
posto, que apenas merecera no exame a nota de sete jion- 
tos! 

Em 13 de feverciro de 1837 foi nomeado lente da ca- 
deira de theologia moral do seminario episcopal de S. Jcj^'' 
do Rio de Janeiro,' e em 28 de<junho do dito anno foi nO; 
meado examinador synodal, sede vacanlo, continuando '' 
reger sua cadeira ate o ultimo de dezembro do ISril. 

Em 10 do setembro de 1838 foi nomeado reitor do s6- 
minario episcopal de Sao Jose do Rio de Janeiro, o qua' 
emprego occupou ate o dia 31 de dezembro de 1851. E sein 
jamais vexar a pessoa alguma, augmentou consideravelmen' 
te a ronda deste eslabelocimento, quasi no duplo, reparou ^ 
todo 0 edificio o a capella, e fez um novo dormitorio. 

Em 2 de dezembro de 1839 foi nomeado pelo regent" 
do imperio, .Be^ro de, ^rSujo Lim'ti^ hojo marquez de OHO' 
da, conego da capella imperial; sendo cm 7 do novembr" 
de 1840 confir'mado no lugar de examinador synodal 
exm." e rovm." sr. bispo, condo de Iraja, e capellao-n""' 
de S. M. 0 Inaperador, D. Manoel do Monte Rodrigues J® 
Araujo. 

Em IG do fevereiro seguinte recebou jnesperadameo''' 
ordem de S. M. o Imperador o sr. D. Mko II afim- de 
guir paraNapoles, a bordo da.fragata Conslilukdo, qiiec®^ 
as corvetas Dous dc Julho e Euterpe foram buscar S. 
a Imperatriz, occupando na osquadra o eminente lugai" 
capellao da mesma auguata senhora; c em remuneraQso 
tao distinta commissao foi por docreto do 28 de , 
1843 condecorado em Napoles por s. ni. o rei das 
Sicilias, D. Fernando II, com a cruz de cavalleiro de 
Cisco I. 

De volta de Napoles enlrou no exorcicio de seus eiuP'^^ 
gos em r de outubro de 1813. 

Por decreto do 14 de margo de 18W foi condeco'''' 
por S. M. 0 Imperador o senhor D.^ro II com a 
menda da ordom de Christo; e por portaria de 20 de 
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tembro de 1845 foi nomeado promotor Ukal do Juizo ec- 
clesiastico do bispado do Rio de Janeiro. 

Por decreto de 13 de novembro de I84G foi nomeado 
monsenhor da capelia imperial, o aos 13 de novembro do 
anno segiiinte obteve a carta do titiilo do conselho de S. 

0 Imperador. 
Por decreto de lu de oulubro de 1849 foi nomeado^^^i«- 

pector da capelia imperial,.e^riqueiro da cathedralv^ 
bispado do Rio de Janeiro, sendo elle quem reparou o tem- 
plo arriiinado, o o foz dourar de novo. 

Per decreto de J) do maio de 18.50 foi eleito bispo da 
diocese do Maranhao.    

Confirmado em ti de setembro do mesmo anno pelo SS, 
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Padre Pio IX foi sagrado na capelia imperial aos 25 de Ja- 
neiro de 1852 pelo exm-^^revm." sr. bispo^do Rio de Ja- 
^iro, conde de Iraja, U. IJa^oel do ''l^te RMrigues de 
^ujo, sendo ^sistentes os illm."' monsenbores, Decano, 
Narciso da Silva^omuceno, e arcipresle Antonio Fernan' 
rtes da *U'eira. 

.Tomou posse do bispado por seu procurador, o revm. 
conego mestre escola^iiz It^mundo da "^QStaSieite, em 

de Janeiro do 1852. 
Em 23 de marfo do dito anno partiu do porto do Rio 

d^neiro as 8 boras da manba, e chegou a capital de S 
do Maranhao a 9 do abril, as 6 boras da tarde, ^sexta 

®ira da paixao) e desembareou no segninte dia i€r,'.'as 11 

•^'^oras da manba. Ji 
0 magestoso tetmjlo consagrado a Nossa "Senbora da^V 

oria que serve'de^lhedral, e fora erecto pelosj^itas, 
''ina sido muito damniflcado por urn'rab, o acbava^e em 

quando cbegou o exm." prelado i dio^se: urii o^i- 
" •"Orajo ainda no dia 20.de abril desse annls^o comple 

af a obra da destruicao! Acbando-se entao exgotada a ver 

® de cerca de ■4;000i5000 rcis que fora votada para o con- 
"••"^erto da mesma'^l.hedral, e coagido o prelado a funccionar 

■Sgauena_cai)ella^de Nossa-Senliora do'Sl^sario, para on- 
® fora mudado o euro da mesma, mandou elle proseguir 

as obras; e o templo restaurado foi aberto, e bavendo-o 

. '1   
decoracao interior da igreja nao condizia com a bel- 

a do edificio, acbava-se deteriorada, e attendendo a isto 

vice-presidente da provincia, o exm.° sr. dr. 

C-fin poz a sua disposi^ao a somma de 
Oi?000 reis para ser r«^taurada, mas nao comportando 

J provinciaes esta despeza, mandou o exm.° sr. con- 

te ^aoLnstosa da GuDlK-TParanagua, entao presiden- 
g "a provincia, fazer effectiva a ordera do vice-presidente, 

0 dinbeiro pelo cofrc das loterias concedidas para re- 

^ant' igi'ejas matrizes, c assim so re.staurou a impor- 
sua*^ ® 'wagestosa pintiira do tecto da vasta capella-mor, das 
nr»^ P^'^'^des lateraes, e do arc.o cruzeiro, e so dourou de 
"^^'0 to.do 

fossem insutlicientes OS paramentos, que a catbedral raanda- 
ra dar o governo imperial, doou elle mesmo a catbedrai 
urn rico pallio de tela de ouro; e posteriormenle iim para- 
mento roxo completo de galoes o franjas de ouro flno para 
as missas do maior solemnidade, e niais 05 que sao preci- 
sos para o domirigo de ramos c sabbado'de alleluia, de que 
bavia a maior necessidade, bavendo-lbe ja anteriormente. 
doado um relogio para a sacristia, e feito outros donativos, 
em divcrsos tempos, taes conao: uma imagem do Senbor 
Crucificado com I'esplendor e cravos de prata que se acba 
collocada no altar da virgem da Conceigao e Boa-morte, urn 
coxim rico para o missal, um Pontifical romano, tres mis- 
saes de encadernagao rica, um Epistolario, um jogo de bre- 
viarios, em 2 volumes para uzo da estante do coro, um ce- 
remonial dos bispos, e muitos tapetes. 

A educaoiio intellectual e moral dos aspirantes ao sacer- 
docio foi sempre o objecto de sua maior sollicitude; e ten- 
do conseguido do governo imperial a creagao de dez cadei- 
ras para o ensino de bnmanidades, curso tbeologico e can- 
tn-cbao para o seniinario, e por ser este muito acanbado, 
obteve do revm.".padre^ardiao do convento de Santo\n- 
tonio, fern o qual fundara o seminario o digno bispo, exm" 
e revm." sr. D.^Mareos ^f^t^onio de'TSqiiza, a cessao de um 
bello dormitorio, mMiante uma pequena indemnisagao de 
outras obras no convento; e nao sendo ainda este accresci- 
mo sufflcientc para conter os "alumnos, edificou a funda- 
menfis um novo dormitorio, para o qual Ibe foram minis- 
trados os fundos na maxima parte pelo governo imperial, 
bem como para concertar o antigo seminario, e o referido 
dormitorio que Ibe fora cedido. Actualmente, se nao tem o 
seminario uma casa para funccionar tao ampla, como con- 
vinba, a possuo ao menos espagosa, bem arejada, e com um 
grande quintal para recreio dos alumnos. 

Em 24 de novembro de 1854 recebeu convite, Juntamen- 

alleg^i argebi^PQ d^abia, o exm." e r&v.^aj, 
pamr assistir em ROma ao con- 

cilio, que para e^ cidade convocara o SS. i'adre Pio IX, 
para deflnir e declarar dogma de fe a Conceigao Immacula- 
da de Maria Santissima, com rccommendacao da parte de 
S. Santidade de seguir para aquelia capital do mundo cbris- 
tao embora Ja fosse acbar o "concilio terminado; o "governo 

—^ , V lo:>iaUiUUU lUI auci LU, tJ IJUVeUUU-U 
®nzido solemnemente, Ja poude nelle celebrar as solemni- 

^des da quaresma do anno do 1854. Informado disto pela 

esKiencia, mandou o governo geral pagar pelos cofres wau uu.uu.c. au.ici u uuuun.u lunumatiu; o gQveniu 
^'icos as despezas das obras, que elle mandara fazer.*wjiperial porem Ibe mandou declarar, que, visto nao ser 

0 TGlObtllO. ic^iaiaiivu |ji u * jijuiai, jjai a quu luiu 
''0 menor cuidado Hie mereceram sempre ^ ipfeias,d9.nem aceitar a administragao da provincia como seu primeiro 

foram reparadas, outras reedificadas, sendo vico-pr'esidenle, para cujo logar fora nomeado por carta im- 
, .  Tr.  ponal, dcixaiKlo dc amiuir lis instantBS recommendacoes do 

lossivel ir a tempo de assistir ao concilio, que tinha de ce- 
ebrar-se no dia 8 de dezembro d'esse anno, convinha que 

se deixasse flcar na diocese. 
Nao teve elle assim a satisfacao de ir a Jroma assistir a 

'este santo concilio, sentio porem a de pumicar na sua Dio- 
cese 0 dogma, que nelle definira o SS. Padre Pio XI, da 
Conceicao Immaculada de Maria Santissima com uma pom- 
Da, como nunca o Maranbao presenciara, correndo por sua 
conta todas as despezas desta augusta solemnidade religio- 
sa, 

DeSijJando, como Hie cumpria, so servir a Deos e a sua 
causa, nao quiz iiomar assento como membro da assemblea 
legislativa provincial, para que fora expontaneamente eleito. 

dotadas dos paramentos mai.s necessaries. E por quo 
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governo, no senlido somente de so nao involver cm nogo- 
cios politicos e alheios a sua sagrada missao. 

Durante o espafo de n^e annos completos em que re- 
gen a diocese, fez^^esma s^visitas, estendendo a ulli- 
raa a cidade de^^eresina, capUal da provinci^a do Piaubj', 
para onde foi do Maranhaojor terra. Am-eciando os servi- 
Qos que fizera nestas visitas, disse um^ronista^^cente do 
Para, quo se Itie podiam applicar estas palavras, attribuidas 
a Jesus Christo nos actos dos ApostolosPer/ransn/ be- 
nefaciendo. 

Por decreto de 5 de janeiro de I8G1 foi nomeado por 
S. M. 0 Impfirador o senlior D.^^dro 11. para o cargo de 
arcebi'spo da Baliia; e sendo confirmado em Roma no con- 
Slstorio secreto dfe-18 de marco, recebeu as bullas de sua 
preconisaQao a 0 de junho deste anno, e entregou nesse 
mesmo dia o governo da diocese ao iilm." e revm." Cabido, 
0 na tarde do !4 de junbo, a bordo do vapor Parana se- 
guio para a capita! do seu arcebispado. 

No dia ^9 de I ezem^)r/ 

O. Mittits S^onveipuo^at'diva 

m a capital da pi i mil 
da Babia, ao meio dia est^oii o ultinf\^ estame da vida tao 
preciosa de^ D. "feomualdo Ag^tonio de Sei.xas, arcebispo e 
raetropolitano do iiiitperio. 

Deixando de pensar aqufilla cabega, onde babitava o ge- 
nio, e de palpitar aquelie coragao, quo ardia constanterr.ente 
no sagrado fogo da caridade, subio ao Geu sua alma tao 
Candida, e seu corpo baixando a sepuUura no dia seguinle 
deixou-vaga a cadeira, que sempre bonrou com sublimes 
virtudes, o illustrou com profundo e variado saber. 

Cbegando tao triste noticia ao P.io de Janeiro S. M. o'^loi; 
perador transferiu para o arcebispado o exm." sr. D. Manoe! 
Joaquim da Silveira, ficando assim vaga a Se do Maraubuo. 
Para occupar o solio maranbense o Imperador lancou sua? 
vislas sobre o claustro da vcneravel ordem de Sao Bento, 
onde felizmente encontrou um nionge, ainda com poucos 
annos d existencia, mas ja sobrecarregado d'importantcs ser- 
^i50s prestados a igreja o ao cslado na educacao da moci- 
dade. 

Acha\a-se o sr. D.%mz da ConceiQao Saraiva no engenbo 
Camorim, sete leguas di^ante dacorto, quando recebeu uma 
carta do ex^m. sr. conselheiro Joao Lustosa da Cunlia Para- 
nagua, entao miaistro da justiga, dizendo ja o bouver pro- 
curado no seu convento para fallar-liio por parte de Sua Jla^ 
gestade o Imperador. . 

Deu-se pressa o sr. IxTiqk em recolher-se a corte, e in- 
do a casa do sr. conselbeir(^aranagua, fo"^ snrprehendido 
com a noticia de sua elevafao ao bispado do Maranhao por 
decreto de 14 de janeiro de 18GI. 

Conbecendo quao diflicil e espinbosa e a missao do su- 
blime officio pastoral, que, diz Sao Joao Cbrysostomo, ser 
mais agitado de cuidados e borrascas, do que o mar afoita- 
do pelos ventos e pelas tempestades, immediatamente quiz 
subtrabir-se a tao penoso encargo, julgando-se fraco piloto 
para diriglr tao grande nau, na frase do santo agora citado. 

N'essa mesma occasiao expoz ao sr. conselbeiro P^a-li Prologo 

gua OS escrupnios de sua consciencia, e os motives que ti- arcebispo da 

n!ia para nao aceitar tao n&bre posifao, embora so achasso 
muito penborado pela espontaneidade da cscolba de Sua Ma- 
gestade. 

Prucurou o ministro a principio destruir tiioinjustas apre- 
ciaQO(is, que fazia s. exc. do sou merecimento, e afinal Ihe 
dissi! que Sua Magestade estava disposto a nao aceitar a sua 
recusa. 

Betirou-se ainda o sr. D.^iz indeciso so dovia ou nao 
aceitar a nomeaoao, com que a bonrou o nosso monarcba. 

No seu convento apenas se soube d'este acont'bQiraento 
pressurosos correram seus companbeiros a felicital-o, e a ani- 
mal-o a aceitar a subida confianca da corua, c quando cabio 
a noticia no dominio do publico, a imprensa de todos os ma- 
tises politicos, scm distinccao de cores, saudou o novo pre- 
lado com todas as demonstrasoes do alto apreoo em quo eram 
tidas as suas acrisoladas virtudes o os seus importantes 
servicos. 

Nada porem o demoveu do seu proposito, mas a obedi- 
encia, que c grande dever no tflaustro, obteve com que a 
ordem Benediclina contasse no mundo catbolico, que muiti) 
Ihe dove, mais iima mitra entre tantas outras, verdadeiros 
padroes de gloria, e o Maranhao mais um b'ispo, tao nota- 
vel pelos seus precedentes. 

Curvando-se assim a escolha imperial, scm duvida inspi- 
rada polo Espirito Santo, trocou o exm. sr. D. frei^liiii^^da 
Conceicao Saraiva a^^m^ltfe^acia! pelaNi^scopl, o^cupando 
d'ahi cm diante, e mui distinctamente, o ilecim|| s4timo lu- 
gar no calhalogo dos hispos do Maranhao. t 

Cumpre-nos pois, cxecutando o piano d'este imperfeito 
Irabaiho, escrever a sua biograpbia, o que fazemos lamen- 
tando so, que d'essa tarefa nao fosse incumbida penna ba- 
bil, quo fizesse bem salientos os relevanles servifjos e o ac- 
curado cuidado, quo tem s. cxc. rvm.'"* sempre empregado 
para feliciiar o rebanbo, com tanto ac6rto confiado ao seU 
baculo. 

Todos comprehcndem, ja o disso um contomporanco, a 
grande difficuldade do escriptor, cnjo scntimento intimo se 
aeha em frente dos contomporaneos, que olle julga, e qu® 
por sua vez o julgaram. * 

Foi isto, quo fez dizer a Gnizot, quo «seas memorial 
publicam mui cede sao indiscretas ou insignificantes, f;>l'3" 
se 0 que conviria ainda calar, ou cala-se o quo seria util di' 
zer: se muito tarde perdem do sou intcresso c opportuni' 
dade, nao tem senao um valor moral o lilterario, e excitafl' 
somente uma ociosa curiosidade.» - 

Sentimos verdadeiramento a^ifficuldade do presente ti'S' 
balho: mas embora tudo isto e a falta do luzes intellectuals 

esperamos veneer todos os obstaculos, apenas. escudado o® 
verdade, que sempre apresentamos em nossos escriptos, 
bora obscurqs, nao nos offiiscando a mcnte nem a amisa^^ 
0 gratidao, que devemos a este, c muito menos as injus''' 
cas e calumnias, com quo por vcntura outros nos tenham 

goado. 
^ Na freguezia do liom-Jardim, no arcebispado da Bali'^^ 

viviam no Engenbo Quitanga o sr. ^h^^e'Sv^onio^Siqwiva" 

,  po 
- Manoritts, tomo 1 

das Memorias do Martiuc^ .iCZjjM 
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Sua esposa D. da^^Sftra jif^ides, felizes era sua uniao, 
« aincla mais cercados pela amisado e estima de todos os 
seus parentcs c conhecidos. 

I'oi 0 sr.^Sfcfraiva flllio d'um abastado proprietario da ci 
dade de S. Salvador, capital da Bahia, e descendia sua con- 
sorte d'um rico negociante e proprietario da mesma cidade. 

Unidos esses coraoues per mutua sympathia, que a igreja 
sanctificou por la^os indissoluveis, foram elles residir no 
referido EngenW, outr'ora propriedade dos paes de D. 
I'ia da ^va JHWdes. 

Alii na vida do campo, embora rude porein clieia d'en- 
cantos para o lavrador, que sabe ava!ial-o, corria a existen- 
•"'ia d estes consortes de tal modo, que pareciarn constfyite- 
raente coadjuvados pela miio invisivei, mas sempre benefica, 
da Providencia. 

Knlro OS bens que recebiam do ccp, no dia 2i de setem- 
'jro de 1823, liveram a felicidadcdc possuir mais umfilho, 

nascimento raotivou grando prazer em toda a farailia. 
Purificado do pcccado original na pia baptismal recebeu 

0 nome de Luiz, continuando a ser, como todos os seus ir- 
™3os, 0 objecto do cstremecido amor de sous virtuosos pro 

&eni tores. 
Contando apenas Ires annos de idade, na companhia de 

seus paes veio para a cidade de Santo Amaro, e ahi em tem- 
Po proprio comecou a estudar primeiras letras. 

Tendo a infelicidade de perder seu bonrado pae, na idade 
•jo dez a«nos, recolhcu-se ao Engenho, onde vio a luz do 

acompanhaiido sua virtuosa mae. 
Embora ccrcada de dores, c magoada de profundas sau- 

poia pcrda do esposo, que tanto amava, nao esmore- 
ceuD. Mqria Mendes; enchugando suas lagrimas e invocaa- 

0 auxilio da Providencia conlinuou sua nobre missao na 

cuidando na educacao do seus lilhos. 
mesmo no Engenbo principiou este sou filho a estu- 

latim e francez, e aos 13 annos regressou a Santo Ama- 

onde continuou a applicar-se n'estas materias, ate que 
IG annos fol residir na capita!, procurandoassim saciar 

■ de saber, que o abrasava, e que cntre os seus con- 

'^ipiilos ja llie bavia grangeado nome Invejavel pela sua 
'PP icajiio, 0 lucidez de intelligencia. 

por decidida vocagao para a vida ascetica, dese- 
° ^0 arredar-se do lurvelinho da sociedade para entregar- 

coJ.'^'^®'''3mente ao ostudo, as invesligagoes da sciencia, e as 
^^oitacoes proprias e indispensaveis de tao arduas fadigas, 

do rv, ^ niosteiro de S. Bento para abrigar-se das illusoes 
®undo. 

gos as reilexues de seus paes, parentes, e ami- 
%i' ado suspeitavanri a existencia d'um engano, 
pro ein tao pouca idade, nada o demoveu do seu 
cio 1 ^ 'Icntro em pouco tempo recolheo-se ao silen- 

contando apenas 17 primaveras, deixando o 
quadra da vida tao chela d'encantos e de se- 

^ como de prazeres c d'illusoes. 

capitgi'^ ^'®^Pi'esou, e recoibido ao convento de S. Bento da 
cipiijj osyespiijhSs do noviciado e a sevendade dis- 

Pletos ordem Be'nedictina, alii estudou os cursos com- 
(listijjp'^umanidade e de tbeologia, e sempre com muita 

SraQas ao seu notavel talento. 
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Passado o anno do noviciado, nada Ibe arrefeceu o enthu- 
siasmo de suas crencas, nem a vida triste e melancolica do 
claustro, encerrado entre as muralhas d'um convento, nem 
OS soffrimentos <i'essa existencia tao cbeia de privafoes e de 
martyrios, de falsas apreciayijes e de injusticas, embora seja 
grande, nobre c sublime a sua missao na terra! 

Lhegada a bora da profissao perante o altar proferiu oju- 
ramento sagrado, e no catbalogo dos monges benedictinos 
appareceu o nome do frei Luiz da Conceicao Saraiva. 

Decorridos mais quatro annos teve a fortuna de receber 
das maos do venerando sr. D. Romualdo Antonio de Seixas, 
como arcebispo da Babia, as sagradas ordens de diacono e 
subdiacono. 

Por oTdem superior foi residir-no convento do Rio de Ja- 
neiro, onde continuou a estudar o curso de theologia. 

Tao notaveis foram os progressos, que fez n'esta sciencia, 
tao brilhante ostentou-se o seu talento, tao vigorosa a sua 

intelligencia, tao vamdo e profundo o seu saber, que no fini 
do seu primeiro anno o bispo diocesano do Rio de Janeiro, 
entuO 0 sr. D. Manoel do Monte Rodrigues d'Araujo, coride 
do Iraja, conferiu-lbe^os ordens de presbytero. 

No segundo anno celebrou a sua primeira missa, e d'ahi 
em diante contou a igreja mais um sacerdote exemplar. 

Dotado de indole altamente pacifica, affavel e benigno para 
com todos, grangearam-lhe estas excellentes qualidades a 
amisade e considerafao de seus companbeiros, e tao eleva" 
do era o conceito, que d'elle faziam, que, dois mezes de- 
pois de sacerdote, fol eleito prior do convento do Rio de 
Janeiro. 

Nao 0 arredou csta nova posifao dos seus estudos, con- 
tinuou a frequentar o curso, c quando o terminou, fez actos 
publicos e solemnes para obter o grao de mestre no vasto 
templo de sua Ordem, sendo arguido perante numeroso e 
illustrado auditorio, pelo monsenhor D. -Manoel Joaquim da 
Silveira, hoje conde do Sao Salvador o arcebispo da Bahia, 
pelo bispo D. Manoel do Monte, pelo bispo de Chrysopolis, 
pelo Dr. Joao Pedro .da Silva Gamaxo, distincto professor 
de dogma e direito ecclesiastico, pelo monsenhor Narciso 
da Silva Nepomuceno c pelos mestres de sua ordem. 

Grande foi a lucta, valentes e vigoroso^ os seus conten- 
dores, gragas poremao vigor de sua intelligencia, ao seu 
estudo e applica^ao, retiraram-se todos admirados de tanto 
saber em tao poucos annos, e d'ahi cm diante ficou para 
sempre estabelecido e sobre bases mui fortes o seu-credito 
litterario. 

Como prior descanfava de suas lidas de todos os dias lec- 
cionando no seu convento, por espaco de dois annos, philo- 
sophy racional e moral, e substituindo outras cadeiras, du- 
rante 0 impedimento dos respectivos professores. 

De tal forma dirigiu sua admlnistraQao, que, findo o tem- 
po, foi reconduzido em dois triennios no priorado. 

N'essa epocha foi pelo governo imperial nomeado profes- 
sor da aula de religiao e reitor do collegio de Pedro II, es- 
tabcleciniento fundado por Sua Magestade para educagao da 
mocidade. 

Pelos seus esforgos e dedicafao, pelo longo espaco de cin- 
co annos pouco mais ou menos, de dia para dia foram ap- 
parecendo novos mellioramentos, a ponto de tornar-se essa 
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institnicao digiia do alio patrocinio do sen augusto funda- 
dor, e da confianca publica. 

Teiido necessidade de regressar ;l Baliia, so com muito 
custo 0 depois de repetidas instancias conseguiu sua demis- 
sao, e rccolhido a sua patria, longe de obter o descanfo e 
0 retiro, que procurava, forain de novo aproveitadas as suas 
luzes e experiencia com a honrosa escollia, que delle fizeram 
seus companheiros para occupar o importante lugar de prior 
—presidenle, por occasiao da visita do D. Abbade Geral aos 
conventos, situados ao norle do Imperio. 

Chegado o tempo da reuniao do capitulo da ordem Be- 
nedictina sob a presidencia do exm. snr, D. Romualdo An- 
tonio Seixas, e sendo avaliados os relevantes serviQos, que 
ja havia prestado o Sr. D. Luiz, foi eleito para o importan- 
tissimo cargo—de abbade do Rio de Janeiro. 

Collocado em posicao mais elevada e vanlajosa, a Provi- 
dencia ollereceu-lhe campo mais vasto, e seara mais abun- 
dante, para dar expansao ao seu genioc^reador, e ao seu co- 
racao tao caritativo. 

Achou infelizmente esse mosteiro em abatimento, por cau- 
sas e circumstancias de longa data, a ruina por toda a par- 
te, e 0 abandono como que ja conduzindo-o a plena deca- 
dencia, senao completa extincQao. 

Pesava sobre sua Ordem, bem como sobre todas as mais, 
0 anathema fulminado pela secretaria de estado dos nego- 
cios da justifa no aviso de 19 de maio de 1855, suspen- 
dendo a admissao a profissao religiosa. Pelo lado materi- 
al, do seu patrimonio, constante do consideraveis riquezas, 
apenas rendiam a quantia de 104:000,^iOOO reis annuaimente 
OS seus predios, que sao em grande numero, devido isto ou 
a ma administragao, ou ao pessimo estado dos mesmos, que 
d'esta forma nao podiam obter bons alugueis. ■ 

Alem d'isto a opiniao publica mostrava-se hostil ou pelo 
menos pouco sympalhica a esta Ordem, porque dispondo 
ella de muitos cabedaes quasi nenliuns empregava em bene- 
ficio publico, limitando-se apenas a pequenas esmolas, que 
somente satisfaziam as necessidades diarias, nao removiam 
graves diiUculdades, e nem preparavam mellior futuro. 

Para remediar estes males reuniu elle os frades capitula- 
res e expoz-llies a necessidade que havia de solicitar-se do 
governo a suspensao do tal anathema. 

Assim concordado e decidido dirigiu-se ao governo im- 
perial, e por meio d'uma bem elaborada representagao fez- 
Ihe ver, « que a morte todos os dias ceifava a vida de mui- 
tos religiosos, e que o impedimento indifmido de adquirir 
substitutos para o desempenho das obriga^oes monachaes, 
cpnduziam lentamente a congrega^ao a impossibilidade de 
execatar os encargos, que a piedade dos legataries deixou 
na boa fe, e na intenfao de serem cumpridos pela congre- 
gagao, descendo a sepultura em paz, e na persuasao firme 
de que as suas ultimas vontades seriam respeitadas pelas 
leis do estado.)) 

Disse « que o monge nao so tracta de si, como todos os 
outros homens da sociedade, como tambem tracta ainda mais 
dos outros, por quanto cumpre o que foi expresso nas ulti- 
mas vontades das almas pias, ora por todos os homens, e 
ainda pelos seus inimigos, sustenta o culto publico da divin- 
dade, que civilisa as indoles ferozes e os costumes desor- 
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denados; prega nos pulpitos as verdades da religiao, e a- 
ponta a estrada pratica da virtude, soccorre ao pobre com 
a esmola, e por fim encarrega-se de educar a sociedade, en- 
sinando a mocidade gratuitamente, preparando os coraci5es, 
e abrindo-lhe as intelligencias, e tudo isto fazeiido a congre- 
ga(jao Benedictina, merecia ser protegida por Sua Magesta- 
de 0 Imperador, como amante das lettras, pae dos pobres, 
e filho muito d^dicado da santa igreja. » 

Nao sabemos porque graves interesses religiosos e pro- 
'undas razoes do Estado deixaram de ser attendidas pelo go- 
verno esta ou outras representagoes no mesmo sentido. 

Embora vendoasua Ordem; ameagada d'uma dissolufao, 
nao^ muito remota, longe d'esmorecer o snr., D. Luiz por 
meio de avultadas despezas reparou os claustros, preparou 
todo 0 ediflcio do convento, substituindo-lhe as madeiras 
dos ares, ja apodrecidas pelo tempo, preparando novas ac- 
comtnodagoes por meio de salas mais vastas, novas varan- 
das, e aformoseando o seu interior de maneira a tornar 
este edificio sadio e agradavel, e com accommodacoes para 
receber crescido numero de habitantes: foi este o primeiro 
oasso para a fundaijao do collegio de Sao Bento, de que 
mais adiante traCtaremos, que elle creou logo no principifj 
do seu governo. 

Estes cuidados estendeu a diversos pontos, como ja dis- 
semos, e no interior as fazendas e engenhos, que de tudo 
necessitavam. 

Collocando por esta forma os bens do patrimonio, que 
administrava, em estado de produzirem raaiores rendimen- 
tos, vio elevar-se a receita dos alugueis dos predios a 
174:000i$000 reis annuaimente, sendo ainda muito modicos 
em relagao a outras casas com menores commodidades, 

Calculando assim dispor em breve de avultadas rendas nao 
quiz enthesoural-as, pelo contrarioaproveitou-se d'ellas setn 
demora fazendo um acto de transcendente caridade e de in- 
calculavcl beneficio para a sociedade. 

Vasta e a populagao do Rio de Janeiro, crescido o nume- 
ro dos seus habitantes, e infelizmente a maior parte e de 
pobres, que'desejando dar a seus filhos educa^ao litteraria 
nao 0 podem fazer, por nao ser pequeno o estipendio, que 
so paga aos professores e aos collegios. 

Para remover este inconveniente, ideiou o sr. D. Luiz Ic- 
vantar mais um templo, onde o fogo da caridade alentasse 
as luzes do saber, e no seu proprio convento, ja compe* 
tentemente preparado, como dissemos, fundou elle um col' 
legio com todas as cadeiras do curso complete de humani' 
dade, regidas pelos melhores professores d'essas disciplinas> 
cabendo-Hie a gloria de ser o primeiro, que ahi poz em pr®'' 
tica 0 methodo de Castilho no ensino de primeiras letras» 
para o que, nao olhando a despezas, mandou ate vir da Ba* 
hia um dos mais habeis professores o snr. Filippe Jos® 
Alberto. / 

Deus abengoou as fadigas do incansavel D. ^bade, 
breve tempo vio elle as aulas frequentadas por grande 
mero de alumnos, presenciou o progresso do ensino, notf'' 
0 empenho com que era o collegio procurado por todas 
classes desde as mais altas regioes, visitado por muitos C 
dadaos notaveis por seu saber ou posi^ao social, e Onalffl®" 
te honrado com a augusta presenca de Sua Magesta'de Iif P®' 
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rial, que assiin alii foi dar mais aleiito com sua al(a 'inlel- 
ligencia a esta creaQao, tao util como necessaria. 

Abrindo o D. Abbade a todos as portas d'este collegio, 
onde a mocidade recebia solida instnicQao, a par de pura 
Gduca^ao nas maximas sanctas da verdadeira religiao, pre- 
parava d'est'arte cidadaos uteis para o fiituro, e assirn re- 
generava a sociedade, nab tendo outro estipendio on grati- 

I flca^ao a!em do contentamento de haver feito tao riolavel be- 
I neficio a liumanidade cm geral, e especialtnente a sua pa- 

pois que os alumnos nem se quer pagavam matricula. 
Segundo determina o instituto de sua Ordem foi este mos- 

teiro visitado no aono de 1858 peio rvoi. frei Saturnino de 
^anta Clara Antunes d'Abreu e da acta n. 13 de 20 deabril 
do referido anno, para robustecer o que ja dissemns a res- 
Peito da administraeao do sr. D. Luiz, copi;imos o seguinte: 
« Observando o empenlio c grande zelo do inuito reveren- 
^ 0 padre me.«tre D. Abbade em promover o bem temporal 

I' espiritual do mosteiro, reparando suas ruinas-e restabe- 
ecendo as fazendas nao sem grande dispendio, deixando 

^'las um saldo de mais do 12:0f)0» reis no espa^o de 
j'eto mezes de sua administrafao, assim como abrindo e en- 

•■etundo aulas publicas com taiito credito do mesmo mos- 
•^"0, nao podemos deixar de elogial-o, e esperamos que 

'-onlinuara a prestar outros e relevantes services tornando- 
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ro de 1861, foi preconisado em B<ima no consistorio de23 ^ 
de jullio d'esse mesmo anj^o. 

No mosteiro de Sao ^nto foi sagrado no dia 20 de oui^ovft, 
tubro do mesmo ^o- pelo exm.° e rev.° sr. I^ncio e le- 
gado 
.no do 

   ^ vAui. c/ lov. ^iicio u le- 
apostolico l^riani ^toniani pcineli, bfspo diocesa- 

3 I'ourli, artebispo de Athenas, e boje Nuncio na Aus- 

cada vez mais digno do nossos elogios. . 

Acabado o primeiro triennio de sua abbadia, renniu-se o 
capitulo, como e costume, para se proceder a eleifao de 
'luem havia de substitui!-o no governo, e foi elle reeleito por 

"nanifflidade, e como se ainda nao fosse bastante esta tao so- 
emne prova de conflanca c d'estima de seus companbciros, 

j eram-lhe mais a seguinte, que se le na acta 32 d'esiio ca- 
Pitulo, lavrada em 3 de maio de 1860. 

« Propoz-se uraa mensagem honrosa ao muito reverendo 
padre mestre frei Luiz da Conceicao Saraiva, D. Abbade do 

^ '0 de Janeiro, em virtude do grande servico por ellepres- 

m com a creacao do externato no referido 
osteiro, e o presente capituio acolheu com afago esta pro- 

Posta - • o I por unanime approva^ao. 
•f nimado por estas e outras demoHstracues de subido a- 

continuou D. frei Luiz o seu governo, e depois de 
10 e meio de cuidados em todas as horas, de fadigas, 

® 'lie roubavam o descanco do corpo e o socego do es- 

'^'■'^■scer e florescer o seu collegio que contava 

(f ^00 ffieninos. Neste tempo Deus chamou a sua 
u gozar da bemaventuranja celeste o snr. 

Antonio de Seixas, canonisado pelo povo poucas 
depois da sua morte. ' 

'orendo tambem o Omnipotente proteger o MHranhao 

„ '^J'^'^n-llie para reger a sua diocese um monge d^telli- 
*^13 vigorosa, fervoroso no estudo, apostolo incansavel 

da mocidade, dedicado ao ensino, perfeito nas 

■ gQ sagradas, mui versado nas profanas, pratico nos ne- 
P^l^licos, habituado ao governo de uma grande or- 

sog'caracter grave, de tracto ameno, sempre propen- 

tos 1 ® ® constantemente satisfeito em repetir ac- 
dg ' ® J^andade, que soriiente sao sabidos quando as vozes 

jS''aiidao os tornam publicos. 
' "^"leado, comoja dissemos, por decreto de 14 de janei- 

tria, tendo por assistentes monsenbor decano Narciso da 
Sdva Nepomuceno, e frei jAiz de^nta 'j/eodora ^anea 
abbade in pariibus do Santa Maria/j^boraceFTsis.Infiranto, 
Suas Magestades Imperiaes, sua corte, e grande numero de 
cidadaos de todas as jerarcbias sociaes. 

Achava-se a igreja por essa occasiao revestida de suas 
mais poraposas decorafoes, dentro e fora do edificio a mu- 
zica era escolhida, aos ares fendiam de espago em espa^jo 
muitas girandolas de foguetes, e ossinos derramavam cons- 
tantemente seus festivos sons: tudo isto em demostragao 
do grande contentamento, que reinava na Ordem do prin- 
cipo dos patriarcbas e pae do monacbismo no occidente. 

Depois d'esta sublime e augusla funccao religiosa per- 
correram S. S. M. M. o^^pffvento, o dignaram-se acceitar 
um copo d'agua, notavel pelo seu esplendor e grandeza. 

Em seguiua offereceu a Communidade um profuso e de- 
licado jantar a muitos dos principaes personagens da corte, 
mmistros d'estado, numerosos senadores, deputados, titu- 
lares, e outras pessoas, entre as quaes muitas do clero re- 
gular e secular. 

I'oi 0 primeiro bmde levantado pelo ministro da justifa, 
0 sr. conselheiro^ranagua, ao novo Prelado prognosti- 
cando-lhe venturoso episcopado a vista das sympatbias que 
0 rodeiavam, das provas significativas e evidentes de esti- 
ma, que geralmente recebia pela acertada escollia' do Mo- 
narcha, dos seus precedentes tao bonrosos, de suas virtu- 
des, e do sen genio incansavel e craador. 

0 ultimo brinde coube ao sr.;>f^^ncio, e foi dirigido a S. 
M. 0 Imperador, pojf ter nomeiado i^la inspiragao do Es- 
pirito Santo um monge tao distincto para uma diocese tao 
importante, qual a do Maranhao. 

Assim investido com todas as formalidades legaes de sua 
aidua missao apostoiica, mandou, por procuraclio. tomar 
posse de sua diocese, o que foi cumprido pelo revm." sr. 
conego mestre escoIa^izi?^mundo da .eosta^^eite, entao 
vigario capitular do bispado, na manha de 5 de'fevereiro de/-A- ' 
1862, passando logo a governal-a em nome do exm." sr. D. 4X. 
f^uz, a vista das faculdades concedidas. 

Demorando-se ainda ^Jgum tempo no Rio de Janeiro, re- 
tirou-se aflnal para i^^bia, onde foi recebido nao so com 
as hpnras inberentes i seu alto cargo, como tambem com 
todas as demonstracoes de estima e amisade dos seus con- 
terraneos. 

Abi esterc por algu^ mezes, como que despedindo-se :' 
dos seus ijprentes e j^Sigos, e depois partiu em busca de 
suas ovelbas, que ja anciosas o esperavam. A 

Em 14 de margo fundeou em nosso porto o vapor Oya- i 
pock, trazendo a seu bordo o exm. sr. D. J^iz. ' 

Acbando-se, porem, estabelecido na Po^ta d'areia um ■ 
lazareto preventivo contra a invasao do colera-morbus,. que 

'M 

i 

estava dev^tando a provincia d^e^J^r'nambuco, foi necess? 
rit), .que S. Bxc.% obedecendo as disposicoes do regulamen- 
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to da inspcctoria de sautle do porto, desembarcasso e fos- 
se ahi residir por'^urn t\mpo, o quo fez sem vacillar, e 
Jepois sujeitou-se a todas as medidas hygienicas raandadas 
adoptar. 

Ahi foi elle conWimentado por parte do ^-ernador do 
bispado, por uma c^missao do revm.° cabido, pelo'go- 
verno provincial, e por muitas outras pessoas, dcsejosa? 
de tribiitar-lhe seus respeitos. 

A noite'foram illutninadas as.frentes das casas do lazjiieto 
0 de toda a capital, espontanearaente e sem convite previo. 

I 
V 

Decorreram lentamente os dias, contados com irapacion- 

cia pelo povo, marcados para a quarenlena, o ao raiar do 
dia 21 do mesrao mez, desde o romper da aurora, princi- 
piarara os sinos a repicar em todas as igrejas, ouvia-se o 
estalar dos foguetes em varias partes da capital, a cidade 
cubria-se de galas, o povo dirigia-se-a rampa, as irmanda- 
des caminhavam de cruz aigada, a tropa do linba, o corpo 
dos educandos artifices e a companbia de aprendizes mari- 
nbeiros faziam alas desde o desembarque, e assim era anci- 
osanTente esperado o novo Prelado, que nesse dia recolbia- 
se a capital. 

Realisou-se este acto as [l^boras da manba, sendo S. 
Exc." recebido logo ao pisar em terra pelos seus fiibos, que 
pressurosos buscavam beijar-llie o annei, e so com muito 
custo poude cbegar a um pavilbao, convenientemente pre- 
parado no alto da rampa defronte da tbesouraria da fazen- 
da, onde em frente do altar portatil ahi levantado tomou 
suas vestes episcopaes, e debaixo de pallio, cujas varas fo- 
ram empunhadas pelos vereadores da camara municipal, 
foi conduzido processionalmente ate a Se, onde a grande 
instrumental celebrou-se um solemne Te-Deum em accao 
de gracas. 

Depois de terminado este acto religioso, oo" batalliao de 
infantaria e o batalliao do guarnicao vieram esperal-o no 
l^(jo do^rmo, oncic estava a\casa^onvenientemente pre- 
parada para a sua residencia, a qual confronta ao lado com 
0 convento, e por entre estes dois edificios principia a riia 
da pa:. 

Nesse dia memorando, disse a Fc, jornal religioso, apon- 
ta 0 calendario christao o nome do grande Slio Berito, ve- 
neravel fundador e patriarcha da egregia religiao benedicti- 
na. L admira\el, que pela mais singular coificidencia no 
dia destinado pela liturgia romana a honra do excelso luzei- 
ro de Sublaco, Ilicovaro, e Cassino, so registrasse nos an- 
naes religiosos da igreja maranbense um acontecimento no 
tavel, que perdurando na meiiforia de nosso catbolico povo, 
concorresso para niaior veneracao do um dia ja tao resoci- 
tavel pelo Santo, quo o illustra. 

Debaixo de tao bons auspicios comecou o sr. D. a 
governar a sua diocese, sendo seu primeiro acto o'wnfir- 
mar cxpressamenle todos os ranpregados, quo ciKonlron aolporciciiundo histniccao gralnila li raocidade, jii indo m"®"' 

loro, assim eomo as gracas c faculdadcs ji concedidas. dos seus confrados altronUr as iras dos indii l.ravios P" 
-Os primciros mezos de sou cpiscopado emprcgou S. Ex.^ 

cm estudar os usos, os costumes, c as necessidades dc sua 
diocese, afim do provel-a de rem,edios adequados a cxtir- 
par 0 mal, onde fosse encontrado. 

Achando cm mau ostado qaaso todas as isrejas, algdmas c^ad^gMdrscmpro a causa dos opprimidos, 

ale ameacaodo mm,, c todas sem » menor ace.o, foi lem-! l-csapareceram i„reL,enlc cssas glorias dos Trades 
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brando S. Exc.^ as respectivas irmandados a urgencia que 
havia de serem reparados os templos, e providos dos pa- 
ramentos necessarios, afmi de evitar que subissem ao altar 
OS sacerdotes com vestes rotas, sujas e indecentes. 

rVs palavras do Prelado, ditas com tanta bondade, acharam 
echo no coracao dos fieis, e em pouco tempo as igrejas do 
Rosario, de Sao Joao, da Conceic-ao, do S. Pantaleao, e dos 
Remedios, o convento do Garmo, e as capellas do Senbor 
Bom Jesus dos Passos, e do Senhor dos Navegantes passa- 
ram por grandes concertos, de que resultou ficarem esses 
templos muito aceiados, mais arejados, o elegantes. 

Entre todas essas obras avulta, por certo, a reedificaeao 
da unica igreja historica c sagrada,. que possuia esta pro- 
vincia, e dedicada a Sao Jose do Desterro, a qual ha mui- 
tos annos estava por terra. 

Observando quanto andava descujdada e mal encaminha- 
da a educacao da mocidade, o profundamente convencido 
de que e ella a fonte do prosperidade individual e collec- 
tiva de qualquer paiz, pensou logo S. Exc." em fundar 
um estabelecimento de educaQao e instruccao, destinado a 
dar a mocidade o conhecimento dos estudos preparatories. 

Rico 0 seu espirito ja pelo sou saber, e ja pela longa os- 
periencia dos collegios de Pedro II, onde restabeleceu a 
Jisciplina, que foi esquecida logo que de la sahiu can^ado 
pelos seus longos annos e molestias o reverondo frei RO' 
drigo, de Sao Jose, monge d'alto saber e muitas virtudes. 
0 do collegio de Sao Bcnto, que fundou, S. Exc.® nao se 
demorou reflectindo sobre as difficuldades, que so -Jhe an- 
tolharam, e procurou realisar esta ideia. 

Sciento do quo o programma do ensino deve adaptar-si^ 
as condicoes da iocalidade da escola, ao numero e circunS' 
tancias especiaes da populac-ao, procurou S Exc.'^ um cdifi' 
cio apropriado para a realisacao do seu vasto piano. 

Felizmente Deus guiou-lhe os passos, (itzendo com qut.' 
a sua escolha satisflzesse d seu fim, e salvasse das ruin^i' 
um edificio, cheio de tantas recordacoes historicas, coni° 
vamos narrar. 

Corria o anno de 1039, quando em 16 de fevereiro a 
dado de Belem do Gram Para regressou da cidade do Qn''" 
a expedicao commandada pelo capilaoVidro Kixeira. 

Com elle vieram entre os incansavcis religiosos da co^' 
panhia de Jesus, dois frades da ordem de N. S. das 
—frei Pedro do la Rua Cirne e frei Joao das Merces. 

No anno seguinte, instados. polo'povo, que muito ap'*' 
ciou suas virtudes, ahi edificaram mais uma igreja e co" 
vento de sua ordem,,e com inten^ao de dilatar os horiso'' 
tes da mesma, li annos depois,Jrei Marcos da xNativid^'' 
e frei Joao Cerveira vieram aqui, na capital do Maranl'^''' 
fundar outra igreja e convento. 

Por muitos annos floreceu entre nus esta Ordem, j^i 

esses raatos, com o fim do levar-llies a luz da relijji^®^^,, 
onde muitos acharam aterminacao, embora gloriosa, t'®" . 
Mda, ja derramando flores dc caridade pelos'necessits^^^, 

e ja com seus exemplos c virtudes fortaleccndo a 
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cenarios: o traballio foi substituido pela desidia, a activida- 
oe pela inercia, a instraccao pela ignorancia, a luz pelas tre- 
vas, a caridade pela indifferenca, o altar ficou deserto, o 

Pulpito mudo, 0 claustro silencioso, e o tempo foi pouco 
a pouco exercendo a sua acgao destruidora sobre esse edi- 
ucio. 

All um muro abatido, acola uma columna cahida, aqui 
uma parede prestes a desabar, a bibliotheca abandonada, 
as aulas sem mestres e sem alumnos, a igreja deserta, e 

pot" toda a parte a cubiga e a avareza de tudo se apodcran- 
tio e tudo perdendo.... 

N este cstado tao lamentavel como desanimador tomou 
conta d'esse convento Sua Exc.^ Ilevm.'\ c por meio de o- 
ras giandes c despendiosas fez surgir, como por encanto, 

"0 meio do abandono e do silencio das ruinas, urn edificio 

umptuoso, vasto, e adaptado ao uso d'uma verdadeira casa 
"e educaeao. 

Longe um pouco do bulicio da cidade, situado em posi- 
ao magniflca, e oflerecendo todas as condifoes de salubri- 

3 e, julgou S. Exc.'' satisfeita a sua vontade, e no dia 3 
e fevereiro do 18G3 inaugurou ahi o pequeno Seminario 

■ ' • AJerccs, pelas M Iioras da manha, em pre- 
jn?a do clero regular e secular, do presidente da provin- 

a, de muitos magistrados e funccionarios publicos, e de 

cidadaos importantes de todas as classes sociaes, es- 

dn ^0 ^'1 guarda do honra uma partida -batalhao d'infontaria e o corpo das educandos artifi- 

Em breve povoou-se esse edificio de jovens avidos de sa- 

ont"' ^ I''"'®® familia, clieios de conHanfa, vieram "^Ggai seus fillios aos cuidados do Seminario. 

® 'Sto, quer 'ado material, quer pelo moral. 

e cn'^''^ "I'Jterial o edificio esta dividido em quatro raios, ®o 6 de sobrado offerees assim commodidades dnplas. 

rer>'° inferior funccionam as aulas, a rouparia, «itorio. dispenfa, cosinlia d- tt. 

sobrado estao as salas dos actos, das visitas, do estu 

ninV'' espagosos dormitorios para os mc- 
Plet'"' "^^dios, e menores, sendo estas classes com- ^3®ente separadas, e independente^'umas das outras. 

interno, on circiinscripto entre os quatro raios, 

P''eb M recreio, alem do vasto quintal corn- 
ea ^ntrc (lois raios e os rauros, que lecliam a cer- 

convento. 

Plina ° nada ha que desejar, pois a par da disci- 
rino ' aceif), e zclo, com que sao tractados os alum- 

as a irrcessante solicitude e constantes desvelos do 

titm ] "''■'^C<Jes para satisfazer as vistas do seu piedoso ins- 

Val.Q nao poupa e.xfo«;os e nem sacrificios para ele- 
auge de perfeiQiio. 

cadj '""^Gnte (loresce este Seminario de dia para dia; edu- 

Jo {)g ^ ^0(:idade com solida instrucgao, no amor e temor 
geraQfj^^' toda a fclicidade, no futuro dira clla as 
fray,J^''ndouras, que esta instituiciio nao 6 um artilicio 

pQcs (J ^I'mado pela ambiQiio de lucro para illudir os 
"familia, e sim um edificio sumptuoso assentado em 

Dice. Vl.I-A-2 
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solidos alicerces, um templo edificado por maos habeis do 
grande artista e dedicado as lettras, e uma arvore frondosa, 
que tractada com paternal solicitude, ha de produzir sem- 
pre fructos sasonados. 

Pouco depois.d'esta fundagao foi S. Exc. Rvm.'' surpre- 
hendido com uma lembranga, que muito penborou seu co- 
rac-ao. 

Os alumnos do collegio de S. Bento do Rio de Janeiro 
saudosos pela ausencia do instituidor da casa, onde elles re- 
cebiam 0 pao da intelligencia, e desejando manifestar-lhe a 
sua gratidao offereceram-lhe uma linda medalha de ouro de 

lei, pesando vinte ecinco oitavas, tendo de diametro quatro 
centimetros e meio, e de espessura quatro millimetros. 

1)6 um lado ve-se em alto relevo a effigie do nosso vene-. 

rando Prelado, e le-se ao redor estas palavras— 

Doto Lu\x ia C.ouawu,o Savawa, Mouqe. liuutiWtVxuo 
6 li'vs'fo i.0 ^ilaYauUao. 

E na face opposta tambem le-se cm alto relevo 0 seguinte ; 

Xo xusUUvvioY io toVVeqio Ao MoiUivo Ae S. licuVo 
04 aVuMos Ao TOtsT^o toVVtqvo m s\(jTvaV At gvaWAao. 

3 Aft s(ik\u\)To Aft 1861. 

Antes d isto os membros da Associacao philosophica e 
hislorwa, formada pelos alumnos mais adiantados d'esse 
collegio, haviam mandado tirar 0 seu retrato em busto, e 
em ponto grande, 0 qual acha-se ainda hoje collocado n'um 
dos principaes saloes d'esse ostabelecimento. 

Parece que ainda la esta velando pelo collegio, que com 
tanto amor creou. 

Este procedimen'to dos collegiaes e tao nobre, que basta 
so scr narrado para se Ihes tecer 0 mais bem merecido elo- 
gio, quo e possivel, visto ser a gratidao 0 sentimento que 
mais eleva e engrandece 0 horaem na sociedade culta. 

Ainda bem nao tinba descanQado de tao grande commct- 
timento, voltou elle suas vistas para a camara ecclesiastica. 

^ Parece-nos qtio desde sua fundagao nunca se observou 
n'ella muita ordem e rogularidade, conservando-se grande 
parte dos documentos originaes ou copiados, por mais im- 
portantes que fossem, avulsos 0 misturados uns com outros, 
sem distingiiir-se a classe, a que pertenciam. 

Quando cxecutou-se n'esta provincia a ordem da extinc- 
cao da companhia de Jesus, sendo presos "e remettidos para 
Lisboa os padies jesuitas, foram todos os livros do collegio 
de Jesui?, quo Hies pertenceu, confiados por carta regia do 
11 de junho de i70{ aos cuidados do bispo diocesano. 

Segundo a opiniao do governador Gongalo Pereira Loba- 
to e Sousa era esta livraria composta do grande numero de 

livros raros e preciosos. 
Todos estes, bom como os do collegio de Nossa Scnhora 

da Madro Deus, «escolhidos e espurios, » 0 superiores a 
seiscentos volumes, soffreram muitos extravios, e quando 

tlgosto do 183S Q^presidente da provincia, cntao 
0 sr. i§(indido"^^e ^raujo Vianna, hoje visconde de Sa- 
pucaliy, Jncumljiu ^ padre DrMntonio Bmiardo da Encar- 
nacao o Sil^_a, como bibliothecario publico, « de investigar 
0 montao de livros arruinados, pertencentes a livraria dos 
jesuitas » respondeu este em 26 do mesmo mez «lastiman- 
do-se quo enlre mil volumes pouco mais ou menos, quo 
cntiio existia'm, apezar dosgrandes extravios, nao encontras- 
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Quango o Brazil vio-se obrigado a empunliar armas CQn- 
trao pSraguay, nao foi S. Exc. Rvm.'^ indifTerente as desgra- 
cas cfa sua patria, e por issoem 14 de mai'QO de 1863 fun-11/ 
dou a Socieclade ecclesiastica (h soccorros as familias dos 
militares, que partiram para a guerra do Paraguay, e que 
ahi falleceram ou ficaram mutilados. 

Esfa sociedade lloresceu, e com toda a caridade coadja« 
vou muitas familias de militares com a .quantia de cinco a 
seis contos de reis, que poude alcan^ar, e que sempro este- 
ve venccndo juros no banco do Maranhao. 

Dissolveu-se no fim de 1869. | 
Por esta forma encluigou s. exc. as lagrimas de muiias 

pessoas, que alem de cliorarem a ausencia, a morte, ou o 
aleijamento de muitos entes, que Ihe eram caros, experi- 
mentavam o rigor de muitas necessidades. 

Notando a confusao que havia na arrecadacao das taxas e 
emolumentos nos auditories da diocese, reformou a respec- 
tiva tabella, por meio da portaria de 3 do julho de 1863. 

Desejando visitar o lumulo dos apostolos, e assim salis- 
fazer um dos deveres do seu alto cargo, depois de obtida a 
necessaria licenca; em 14 de agosto de 1867 embarcou-se, 
com destino a Europa, no vapor iiigiez .Jerome, levando em 
sua companhia os conegos magistral Dr. Manoel Tavares da 
Silva, e Raimundo da Purificagao dos Santos Lemos, reitor 
do seminario de N. S. das Merces. 

Deixou py seus nrocuradyes no governo da bisp^o o 
arjjediago^toni(^bato d><rai^o,.o chantre^noel^dro 
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se uma unica obra completa, que merecesse ser aproveita- 
da, visto 0 destroco total em que se achavam, nao so occa- 
sionado pelo cupim e tra^a, como pelo abandono, em que 
sempre se conservaram, resultando de tudo, que sendo a 
sobredita livraria, em seu principio de um valor estimavel 
pelas selectas obras dos santos padres, expositores, bisto- 
riadores e classicos, que a ornaram, n'aqiiella occasiao des- 
gragadamente, o que restava so pr^taria para alimento das 
cbammas.» , 

A estes males vieram juntar-se cyco mudangas desde 18o9 
a 1863, as quaes acarretaram ao seu arcliivo tanta desordem 
.e confusao, que para encontrar-se qualquer papel eram ne- 
'cessarios muitos dias e ate mezes de assiduo trabalho. 

Desejando o exm. sr. D^Luiz da^nceigao^cHiaiva levar 
'uz a este cahos, nomeou um empregado jpara especialmen 
te incumbir-se de levantar o archive, que estava amontoa- 
do no chao, e dividir os seus papeis conforme os objcctos, 
de quo tractavam, observando n'isto ordem cbronologica^ 

Feito.isto ordenou S. Exc. Uvm.^'em 1867, que se pro- 
cedesse, sob a dj^'eccao do, respectivo secretario o conego 
magistral Manoel Tavares da Silva, a arrumacao dos livros, 
autos e mais papeis existentes, cujo trabalho foi concluido 
em 1868. 

Actualmente conserva-se o archivo dividido em tresgran- 
des seccoes, distribuidas em onze estantes de cedro polido, 
a saber: na primeira estao os livros de assentos de baptis- 
mos, casamentos e obitos, conhecidos pelas cores encarna- 
da, verde e roxa, tendo no rotulo o titulo de freguezia e a 
epocha dos registros: na segunda acha-se a corresponderV' 
cia, 0 expedlente ordinario, as visitas episcopaes, a legis- 
lagao, e muitas oulras materias; nas outras encontram-se 

■ aqtos, divididos em turmas pela numerafao das estantes e 
dos macos, segundo as materias, por ordem alphabetica e 

■nominal. 
De tudo isto existem indices, de forma que em menos de 

cinco minutos encontra-se qualquer auto ou documento pro- 
curado, o que prova a ordem com que estao classiQcados 
todos OS papeis alii archivados. 

0 mes'mo acontece relativamente aos livros de baptisados, 
casamentos, e obitos, que acham-se inventariados por fre- 
guezias, materias, e epochas. 

Consta o archivo de 397 livros, em bom estado e todos en- 
cadernados: d'estes sao de assentamento de baptismos 223, 
de casamentos ^ do obitos f^e de regisfros diversor^. 

Esta collocado no pavimento terreo da casa particul^ 
que ser\o de residencia episcopal, ao lado esquerdo, n"um 
espafoso salao^ e quando este edificio passou por concertos 

(i^fem 1867 feeram-se accommodacoes proprias, de modo que^nlonioSiva,' senador do impeno 
lioje pode chamar-se uma verdadeira repartiQao, onde oxis/chava gi<avemente doente. 
te ordem e methodo, aceio e facilidade, gramas ao regula- 
mento expedido'por S. Exc. Rvm.\em 15 de junho de 1867, 

e a intelligencia c zelo do rvm. conego magistral, qne o di 
rige com cuidado c gosto. f a 

Em quanto se traciava de executar as suas ordens quan- 
to a camara ecclesiastica, S. Exc. fundou a BibHotheca ca- 

f tlw'ica em 23 de maio de 1803, porem esta idei'a como que 
ficou'aniortecida por outras, que pareceram entao maisur- 

arc 

^0 'oares, e o conego ^anci^co ^se dos jfeis 
Numeroso foi o concurso de cidadaos de todas as clas' 

ses, que acompanharam S. Exc. Rvm.^ desde sua residencia 
ate a bordo de vapor, sendo assim bom evidente o grau d es- 
tima, em que era tido por todos os seus diocesanos, e o 
pezar, que Ihes causava a sua ausencia. 

Com prospera viagem chegou a Lisboa, onde demorou- 
se alguns dias, que aproveitou vendo os obj6ctos mai^'o' 
nM de menoao; e visitando o cardeal patriarcha D. 

arreto teve larga conferencia com elle sobre o eswdo da' 
igrejas brasileira e luzitana. 

Pelo caminho de ferro atravessou Portugal e seguiu 
Ilespanha. 

Deteve-se alguns dias era Madrid, os quaes empregou^' 
sitando 'diversos estabelecimentos e monumentos, o depo'' 
ainda por via ferrea dirigio-se ate Bordeaux, onde perflia 
neceu por tres dias examinando varias instituicoes e 
mentos. 

Partiu para Pariz, onde demorou-se seis mezes 
em cornpanhia de seu irmao o Exm. Sr. ConselheirOy^®'' 

ao^e a- 

h gentes. 

que-alii entiSc 

Pensando sempre nos melos de mclliorar a instrucca" 
mocidade da sua diocese o de elevar o seu seminario ao 
alto grao de perfeicao, visitou por muitas vezes os 

institutos, pensionatos e asylos d'educacao, qaerd'un^l'^ 
d'outro sexo. 

ntiai" 
Percorreu a cidade de Lyao e de Marselha, e seus 

importantes estabelecimentos, por occasiao de encam' 
se a Roma, onde chegou no dia 28 de marfo de 180^' 

No dia 2 do mez scguinte foi recebido pelo Papa^'" 
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d uma rnaneira muito parlicular, e por isso muito signiflca 
tiva da estima, que merece do venerando e virtuoso Chefe 
da igreja catholica. 

Achando-se proxima a semana santa, foi designado pe!o 
^ Papa para funccionar em todos esses actos solemnes ate do- 
iningo de Paschoa, na capella papal, e sob a presidencia do 
Summo Pontifice. 

A convite do cardeal secretario Antonelli foi um dos bis- 
Pos, que no dia de quinta-feira raaior jantou no "\^aticano. 

Deixou Roma no dia 16 d'esse mesmo mez, passou por 
Pariz, derigiu-se a Bordeaux, e alii embarcou no vapor Goy- 
<'nne, da companhia Transathlantica, para Pernambuco, onde 
cliegou a 12 de maio. 

No vapor brasileiro Guard encaminhou-se a sua diocese, 
6 chegou a capital desta provincia no dia 28 do mesmo mez 
G anno. 

^ impossivel descrever-se a geral satisfaijao, que se ma 
nifestou na cidade de S. ^uiz, logo que fundeou o vapor. 

Inimediatamente viu-se S. Exc. cercado a bordo mesmo 
por cidadaos de todas as classes, que o foram saudar, dis- 

'inguindo-se entre elles o presidente da provincia, o chefe 
6 policia, 0 rvm. cabido, o clero regular e secular, os of- 

'ciaes do exercito, da armada, da guarda nacional, do cor- 
Po de policia, alguns lentes do lyceu, dos seminarios, va- 
'■{os negociantes, a commissao da praca, deputados provin- 

ciaesd-d-. " , 

^esembarcando na rampa, onde foi recebido com todas 
as nonras, que Ihe sao devidas, dispensou S. Exc. Rvm.-'' ser 

J^onduzido processionalmente, como fura deliberado pelo 
fe^'ernador do bispado, c entre incalculavel multidao de po- 
^0 dirigiu-se S. Exc, a igreja cathedral, e ahi assistiu ao Te- 

que mandou celebrar o rvm. cabido. 

^companhado por numeroso concurso encaminhou-se S. 
c. ^ gyg residencia, e por isso teve de percorrer 

do Nazareth, do largo do Carmo, do Sol, e parte 
9 dos Remedios, todas embandeiradas, com vistosos ar- 
oSj alguns emblemas e enfeites. 

bro I'l'Glado de muitas janellas cahiam so- 
roimosas e odoriferas flores, e de todos os cantos 

aos ares muitos foguetes. 

oy ^®strangeiro, que nao soubesse o objecto de tad grande 

'ado ^ ^ siniplesmente, diria que havia apor- 
eam praias um d'csses felizes vencedores, que no 
Par • ceifara muitas palmas do victoria c gloria 

^ e sua patria. 
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fest ® alegria do povo maranhensc, que 
0 regresso do seu pastor, do seu pae espiritual, 

tanto sentia, e cm quem tiniia bom fundadas 
^^atiQas de um mellior future para a sua patria. 

em r seguiram, foram quasi todos empregados 
visitas on em assistir a Te-Deum mandados ce- 

tir].,/ varias irmandades, ou a missas votivas promet- "o rini-. „i. . . 
lascm. 
Screes, que 

®^^ueceu do seu incansavel insiituiuor, mandou 
'^Unci 

Com cantada, em signal de sua alegria. 
Perdgy'^i''"^ dissemos, vi^ando pela Europa nunca S. Exc. 

® ^'stas 0 seu ^^inario e como lembranca prcsen- 

teou-o com um piano-harmonium, e com-uma abundante c 
escolhida bibliotheca de livros de Iheologia e de sciencias 
sociaes, a qual sera accommodada n'um dos salijes ainda em 

construc(^ao. 
Apenas descan^ou de suas fadigas, continuou S. Exc. a 

cuidar na sua diocese, ja reformando as comarcas ecclesias- 
ticas, 0 ja procurando adaptar ao seu seminario o que de 
util e proveitoso mostrou-lhe a experiencia na Europa. 

Psotando, e coin bem pezar, o extravio que se observa- 
va nos bei^e alguns patrimonioTol7as"administracoes dft 
varias fabricas dejiversas freguezias, e querendo tomarse- 
rias providencias a este respeito, dirigiu circulajes aos re- 
veiendos parocho.s, exigindo-lhes informa^oes, oexpediuas - 
ordens,_[jue Ihe pareceram adequa"nas para semelhante fim. 

N este tempo a cathedral do Maranhao, outr.'ora collegio 
de N. S. da Luz dos padres da companhia de Jesus, acha- 
va-se muito deteriorada, e nao offerecia aos fieis, especial- 
mente ao sexo femenino, a commodidade necessaria n'um 
templo, onde tem de se celebrar actos divinos muito de- 
morados, pois que todo o corpo da igreja era revestido de 
pedras de cantaria, sempre fria, e portanto sempre prompta 
a provocar molestias mais ou menos graves e principalmen- 
te quando, por occasiao de certas festividades, era avulta- 
da a concorrencia.- 

Em 1809 conseguindo do exm." sr. dr. Manoel^^sem 
jfi^rreira, entao presidente da provincia, qde de si deixou 
recordac.oes uteis e proveTtosas durante as suas duas admi- 
nistraQijes, a quantia de oito contos de reis pouco mais ou 
menos, os quaes foram mandados pagar promptamente pelo 
exm.° sr. dr. Jose da Sllva Maia apenas assumio a adminis- 
tragao da provincia, deu S. Exc.-'' Rev.-"' principio aos con- 
certos indispensaveis, mandou (^oalMF'.todo o pavimento, 
encanar gaz, colloear candelabros apropriados em todo o e- 
diflcio, e assim poude ffizer esta egreja mais alegre e hygie- 
nica, alem de segura. 

Antes'd'isto, na Europa, nao se esqueceu da sua Se e 
trouxe-lhe alguns paramentos, uma rica ban_qiiela. para o al- 
tar mor e dojs grades castjcaes de prata, custando aquel- 
la SOOjiSiOOO rlsis o estes GOO?$iOdO reis. 

Ja que estamos fallando deste templo o assumpto nos le- 
va a'dizer ainda o seguinte. • 

Tendo ;i ass^blea provin^l sobre proposta do revm." 

incalves da.^^rtva, yigario collado da freguesia 

Dnp 'ii 
aigumas pessoas,, em attengao a sua \ 

Uni-n junlio os(^minario de N. S. das. 

de S. da Conceicao e Sao Jose de Caxias, concedido ver- 
ba para a compra d'um orgao, lao necessario na cathedral, 
(leu-se pressa S. Esc." Revm.'^ em mandar buscal-o da Eu- 
ropa, providenciando tambem para que alii fosse contrac- 
tado um organista habil. o2/'-3 

Assentado o orgao, foram pela primcira vez ouvidos 
OS seus melodiosos accordes em 21 do margo de 1880, ' 
quando os capellaes da Se mandaram celebrar um Tc-Deum 
em memoria annual da cntrada pontipcal de S. Exc.'' Rvm" 
no sou bispado. 

A antiphona Ecce Saccrdos Maijnus, e o Te-Deim foi'am 
acompanhados pelo orgao, sendo a muzica, tambem nova, 
comnosta e executada nelo destinto maranhense/^bauio^-/ 
las. 

Vendo e com grande dor, que os^^ellaes^da Se eram 
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em sua maioria uiwios sem a menor instruc^ao e nem des- 
eiplina, nao se pejando alguns ate de commetterem actos ro- 
provados e a Inz do dia, pelo que tinham provocado con- 
tra si a indisposicao e aritipathia geral, com o intuito de 
ver se era possivel salvar alguns do meio de tanta perdi- 
Qao, creou ^ Exc.^ Rev^^ pela^joortaria de 9 de julho de 

(a 1869, no .sfeminario de/Santo^-ntonio, aulas de latim e^de 
' francez, alfim de serenf frequentadas por elles, nas horas li- 

vres das obrigafijes da cathedral. 
Em pouco tempo convenceu-se S. Exc," da inefficacia des- 

te meio, e vio-se obrigado a expedir a portaria de 9 de fe- 
vereiro de 1869, pela qual mandou recolhel-os iio mesmo se- 
minario, marcando para isso um praso, sendo despedido a- 
quelle que nao quizesse sujeitar-se a esta ordem. 

Esta medida, sem duvida muito bem meditada, produziu 
0 desejado effeito, e sendo assim separado o joio do trigo 
da ssara do Senhor, e decepados os membros-gaii^'finados, 
principiou uma nova era para o corpo de capellaes. 

Sugeitos a boa ordem e a disciplina d'um coliegio muito 
regular d'educa^ao, em breve foram esquecidos os desvari- 

BIS 

Sendo impossivel reedifical-o, continuando a ser babitado 
durante os concertos, resolveii o sr. D. Luiz levantar com os 
auxilios da mitra, dentro do pateo interno do Recolhimerito. 
um p. mar^nifico ediflcio,. com a intenoao nao so d'a- 
brigar as senhoras e educandas pobres, que ja la residem, 
como tambem d'estabelecer um coliegio de educacao perfei. 
ta para o sexo feminino, especialmente para as orphans po. 
bres e desvalidas, amparando-as assim na sua infeliQidade, 
livrando-as da perdiQao, e ensinando-lhes meios de viverem 
lonradamente, e com os re^rsos de seu honesto trabalho. 

Emprehendeu o sr. D. J^z esta obra, apenas confiado no 
auxilio da Providencia,^,0m meditar nas enormes despesas, 
que Ihe custaria a construcgao de um edjficiQ com tao vastas 
iropjOrfBes^ edificado cm grande quadrado e constante_^ 
dois andares. nao contando-com o pavimento terreo, repar- 

7 

OS de outras eras, desappareceo a'antipathia, e hoje os ca 
.pellaes sao apontados como jovens estudiosos, muito bem 
morigerados, e futuras esperan^as do clero Maranhense 
\ Destribuidos por turraas e acompanhados pelo reitor ou 
por outro sacerdote de plena confianca, vao a Se satisfazer 
0 cumprimento^os seus deveres,- e ao sominario de Nossa 
Senhora das^.J'ferces, cujas aulas frequentam; e tanto e o 
credito e a 'estima, que ja merecem, que estao sendo mui- 
to deseja'dos, e ain'da .mais procurados esses lugares por 
mancebos, quii se destinam ao sacerdocio. 

Depois de ter despendido muitos cuidado§, fadigas e di- 
r nheiro'ij? educaga^ do sexo masculino, voltou Sua Ex. 
i Revm.'"' si3«(^attencao jfera o sexo por sua natureza fraco, 
^•Jma.s em q'tj^m muitos "publijiist^dizem fe.-,fom*^iazao, qt>e 

I ^ esta a forQa necessaria p.ara regenerar-se a sociedade 
Profundamente convencido^O^que form^Kdo-se (XfioraQijo 

e a mente das meninas com solida educagao, e so como se 
obtem a prosperidade d'um paiz, cuidou S. Exc.® em met 
terHiombros a essa empresa, e nao podendo leval-a ao cabo 
sem casa apro^jada ao d&senvoh^iKiento de suas^ideias, lan- 

^'Qou em hora ^inspirada as s;ik vistaS para (^Recolhimento 
- de N. S. d'Annunciagao e^Remedios. 

Entre os annos de ITS'! a 1732 o padre 6^briel 
da, cm virtudo do alyara de 2 de marco de 1731, fundou 
uma pequena igreja dedicada a N. S. d'Annuncipgao eReme- 
dios, e junto a ella uma casa destinada ao recolhimento de 
muitas mulheres desvaltdas, que sem profissao religiosan'el- 
le quisessem viver e entregar-se ao servigo de Deus 

.Pelo seu fundador foi posta sob a jurisdicQao do Prelado 
diocesano, e de seus successores, por um termo assignado 
por seu proprio punho na camara ecclesiastica em 21 de ja 
neiro de -1752 

Desde essa epoca esteve a cargo dos Bispos, e floresceu 
com algumas alternaQoes 

Cora 0 correr dos annos a mao do tempo, que nada res 
peita, foi deteriorando pouco a pouco esse edificio. 

Fizeram-se nolle varios concertos, e uitimamente chegou 

a tal ponto de destruifao, que ameagava completa ruina. 

I 

I 

? 

tido em vastos saloes, e com accoramodagoes para casas de 
estudo, de ensino, de diversos trabalhos do agulha, gomma, 
avagem de roupa, confeitaria, cosinha, rouparia, dispenca, 
dormitorios, e quartos para as professoras. 

Subira de valor este edificio, que a concluir-se sera o pri- 
meiro de toda a provincia, e talvez nao cont^ gatm-igiwl 

fodn n jmperio, por que flea n'um bairro da capital pou- 

co frequentado c proximo ao mar, avistando-se d'alli toda a 
larra e a grande bahia de Sao Marcos. 

Pela sua forma em quadrado contando cada lado um raio, 
esta elle constantemente exposto a acr^ao dos quatro ventos 
e portanto muito arejado, correndo sempre livre e puro o 
ar, que ahi se respira. 

Vao ser collocados varios tubos, por onde a agua d'uffl 
)e!lo poco subira aos andares superiores, impellida poi' 
uma bomba de alta pressao. 

Uma obra d'esta natureza, emprehendida com fim tao u- 
ti!, e construida tiio solida e elegantemente, nao podia dei- 
xar de merecer a atfencao e a sympathia ^nublica, que nSo 
se fizeram esperar por muito tempo, k/. c 

yjX) Azylo^de Santa Theresa, fundado pelo dr. 
^ympio^^cTiado, quando presidente da provincfa, cxistif 
n'uma pequena c sem proporQues para accommodar o 
numero das asyladas, sem venlilagao do lado do S. e N- ® 
com muito pouca pelos outros dois, sem commodidad®® 
nem para dormitorios, sendo as meninas obrigadas a do""' 
Inirem conchegadas umas as outras em pequenos quartoSi 
sem ventilacao, e nem renovafao de ar, etc. 

A Asseniblea Provincial nao podendo ver impassivel 
bragos crusados cste estabelecimento em tiio'mas condiC^e^' 
ate de salubridade, e na impossibilidade de levantar a cus 
ta da provincia um edificio apropriadoe que satisrizess& 
fins de sua instituicao, lancou em boa bora suas vistas 
0 que estava S. Exc.'' construindo no Recolhimento de N- 
da Annunciafao e Remedies e notando que tinha capac"^^ 
de bastante para receber as filhas da provincia, resolv®^' 
pela lei provincial n" 918 de 20 do julho do 1870, t/an^ 
rir para alii o asylo, medida que foi de bom grado a''®' _ 
por S. Exc.* RevmT' ja porque se Ihe oflerecia mais esta 
casiao de fazer bem, e ja porque o seu officio pastoral " ^ 
sim Ihe aconselhava, nao havendo nisto o menor inter®"' 
para o Recolhimento. 

Na madrugada de segunda-feira 19 de setembro do 
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sente anno as asyladas deixaram o predio, que iiabitavam, e 
foram residir no Recolliirnento, flcando desde entao abriga- 
das com o manto cle N. S. d^Mnunciagao e Remedios,^ 

BOM 

sob a protecca^cuidados e direcgao do Exm°. sr. D. 

da ^nceicao Jaraiva. n'nma rp.narfir.Mn 
I institiiida so! 

A^u^ncerramos a bjpgrapliia dos Bispos, que fp.m fifi|r> 
esta diocese. 

flm 

/liereza 

iraiva, n uma repartifao especial para esse 
sobre a denominacao de £ol '■gi^e Santa 

Acabamos de descrever os sens feitos, e o leitor justo e 
desprevenido confessara com nosco, que cntrc taotos varoes 
venerandos pelo seu saber, virtudes, e bons services, des- 
tingue-se por certo o Exm." Sr. D. Liiiz da Conceicao Sa- 
ra iva. 

O^s sens servigos, ja descriptos, a grandeza de suas insti- 
tmcoes, a utilidade de seus estabelecimentos, a tenacidade 
com que os emprebendeu e realisoii, o amor ao estiido e a 

educagao da mocidade, dao-lhe sem duvida direito a um 
iugar rauito nobre na bistoria do Maranfiao, e um dia, la 
no foturo, a posteridade com a fria calma da justiga, e com 
toda a imparcialidade, ba-de cbamal-o o —Bispo regenera- 
dor e educador,— e o seu nome cereado da verdadeira glo- 
ria, que nao moire, ha-de transmittir-se a memoria dosma- 

ranbenses de anno para anno, pois a lembranga dos povos 
e o^'erdadeiro Pantheon dos grandes bomens, e e a melbor 

recompensa, a que elles podem aspirar, como bem disse 
um escriptor francez. 

Rgsumo.—A igreja maranhense tem tido !7 bispos: d'es- 
tes lalleceram e foram aqui sepultados G, a saber 5 na Se 
e um no convento das Mercfe: morreram fora da diocese 
4; foram removidos 4j a saber dois para a Bahia como ar- 
cebispos, um para Pernambuco e um para a diocese de Ma- 
rianna: renunciaram dois. 

CoNGBUAs. Nao sabemos qual foi a congrua do^res pri- 
meiros bispos, porem a de K frei^^il^o^ da foi de 
I:000,5!000, a (le D; frei^^^^ncisco D. frei 

^^i^ancisco D. J<fcinthQy€f^los da_AfVeira, D. 
i fin n r\ ^ foi 

rvalho, D. 

Consta-nos, que pretende tMnbem S. Exc.-'' fundar^tro 
.•«ollegio sob a invocacao de X S. d'^^minciacdo e Jteme- 

aios com estudos mais elevados. 

■ Este collegio, aberto a concurrencia publica, sera mais 
"m meio seguro de dar-se solida e verdadeira educagao a 
antas meninas, boje tenros arburtos-, mas que amanba se- 

rao arvores frondosas e fructiferas tratadas com cuidado, 
no prmcipio de sua existencia. 

_Sera tambem mais um meio, pelo qual receberao educa- 

Cao^muitas meninas pobres, desvalidas, e orphans, que (1- 
fiarao sem duvida amparadas e protegidas por S. Exc " 
Jlevm.^ 

0 Seminario de Nossa Senhora dasy??Ierc(3s e de Santo 
x^tonio, bem como os collegios de Santa Tliereza e de Nos- 
sa Senhora d'Annunciacao e Remedios, sao vifosas palmas, 
Que enlagam a coroa de gloria, que desde ja cinge a fronte 

" S. Exc' Rovm% palmas, que nao murcbam, antes se re- 

uzem annualmente e por muitas geragoes, a proporgao 
4Ue as meninas abi educadas se forem constituindo perante 

sociedade maes de famllia. 
Com estes estabelecimentos moralisa S. Exc,^ o clero, e 

a- he insfruccao, educa a mocidade de ambos os sexos nos 

0 I os principles da religiao e do saber, e assim por mei- 

sensTveL!n?/"'''^^-'Tr''? f ^ e in^ancisco de^o^e, D.^cinthoyeTarlos'da..^ei 
tendo owtm J^eneficios, qu^ frei^e do:9^nino J^s^ D. ffe ^tonio n,em no presente estendem-se ate as geragOes fu- de 1:400^00, y]6 D. ^quim^rreira de ^-aluu, u 

P^lr, . • de^ttOy^mem, e D. frei >Januim de I^eTs dp 
ilizp! tosco trabalho parece-nosainda deverzareth foi de lIcOO^OOO • ^ 

'et-nadrnpM ^ Exc.''foi-o bispado go- D. ^rcos Xtonio de em virtude do decreto de 
Por ? conego^icediago^tonio^bato d^au,jo: 10 de novembro de 1798 vencia annualmente tambem ... 

° ao chantreya- IrOOO^'OOO, porem pelalei de20 de outubro de 1838 nas 

•J 

^res, que por alguns incommodes de saude 
® lambenf de passal-o ao conegoJP^-ancisco do's pi^is. 

0 entregou a S. Exc.® Revm.'' 

(jgg junho de 18GG, pelas dez boras da manha, 
de bordo do vapor i^rana os Revm."^ Bis- 

/^uiz D.J>f^noel delJtraeiros, e do Ceara D 
dos^ntos, em via^m para o Para, afim de 

eleito, de Goyaz D.ykJaquini^^on- 
natural do,Ttiry-Assu. ^ 

^■"essa! se reuniram 03 bispos. Re- 
por ^°Para, conjunctamente com o (le Goyaz, no va- 
f) ijQ desembarcaram, na tarde de 11 de jupho pela 
da P''aia dos Remedios,^. no seguinte as 11 boras 

®6iiin P^irfninrwm destino aos portos do Sul. Foram 
0 J® hospedes do Exm.° 0 sr. D. Luiz. 

^^ara Pernambuco, ja fallecido, quando foi para o 
•'oao ^ 0 santo sacriflcio da missa na igreja de Sao 

igreja de N. S. dos Remedios. 
occasiiio estiveram congregados nesta capital 

bispos. 

sou a ter 2:400,-5i'000; o,^smo aconteceo a D. frei pdrlos 
do Sao JosBj e a D. ^leiMel J^j^uim da Sffveira ate que 
pelo art. 12 da lei n° 719 de 28 de setembro de 1833 pas- 
sou a veneer 3;G00?5000, congrua que ainda percebe o ac- 
tual bispo. 

Nota-bene.—Talvez alguem comp^ndo a numeragao dos 
Bispos, que aqui damos, com o^ijfrfl^bio das suas sepultu--" 
ras, nos julgue era erro por um algarismo de mais. 

Nao ha tal: proveio o engano ^ nao se haver contado co- 
mo bispo D. frei^¥micisco de Lima, quando elle tomou pos- 
se do bispad^)<^egundo narramos a pag. 50: este engano 
nota-so no Cafalogo dos bispos do lUamnhuo, no mappa n" 
yannexo a Eslalistica do coronel^^go, e no Direito ec- 
clesiastico do dr. pmdido J^f^ndes, obras ja citadas. 

Boca do x*io,—Pequena povoagao na margem 
esquerda do rio Munim, na sua confluencia com o Munim- 
merim. . - 

Tem uma capella dedicada a N. S. da Luz. 
^ a residencia d'alguns lavradores e negociantes. 

—Cabo fronteiro a capital doMaranhao, 
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na margera esquerda do rio Bacanga, c( rcado por um ban- 
co d'areia, que e coberto inteiramentopilaenchentc dama- 
re. ^ \ 

Fica a 2" 23 lat. merid. e a 56° 31' long, occ. 
E&ta situado defronte da capital, e sol)reai dorso da pc- 

quena moiitanha, que o constitue. Em rtTl^foi levantado 
^ alii pelo ex-provincial frei J^tonio de yd, um bospicio, per- 

tencentei ordem carmelitana d'esta provincia, o qual acba- 
se hoje,/e 6 pena, em completa ruina. 

em sou principio governado por um presidents vita- 
sera sujeigao ao convento da cidade e com suas ren- 

^ das separadj^^^ 
JW'^ei^inf^ (r''|fl^querque, ja nomeado capitao-mor do Ma- 

ranhao, pela portaria de 20 de fevereiro de IG16 concedeu 
tluas leguas do terras n'este caho para a edificaQao d'este 
bospicio. 

Em distancia de poucas bragas arredado do lado esquerdo 
do bospicio encontram-se as^p;iredes~THeaJ,ras de um"^Qcio 

^"{macipiado, mas nao acabado. No alto da porta principal 
acha-se em letras romanas, embutidas em pedra raarmore, 
e avivadas com tinta preta, esta inscripcao: 

Wuwtvuo SaUvsV^s TiC,'}a"calo\'\, 
Woe, a^\a%sa\\\c, tou\,a(j\o 

\V04i^\UvVc, t\\\UJ\UTO,. 
toftmvvwWiwo ' 

\!u\)\,\ta t\vtu\Vas 
■CiVml ac, 

0 conego i^aimundo lives dos^ ^ntos assim a traduzio 
livremente. 

A. tamVwVd 
OS &otto\'vos ias ftswoVas loios os 

«\Tq\o esVe Uvijav it 
ms mvMas ottas,\ots, m (\uft o\^\\,aqvo, 

«, 0 
0.0 ia. stiUaciio \\w\fl.awtt. 

kwo io Stu\\ov 118a. 

0 governador JGse forties da Silva officiou ao senado da 
camara em 8 de maio de 17$i dizendo, que bavia remet- 
tido para o aiguns |)resos, que na^^eia estavam 
acommettidos de i>t;vigas, afnn de nao propagarem o coh- 
tagio e determinou a camara que a este respeito desse as 
providencias do costume. 
{Nao sabemos como este edificio passou para o dominio 

da jfrmandade da i^izericordia. 
Podemos com tudo assegurar que no anno de 1794 gas 

tou jUlla a quantia de 134^120 rs. com o curative dos po 
bres n'elle abrigados. : 

Em 1804 estando cm completa ruina deliberou a meza 
em 4 de novembro d'esse anno, que fosse dcscoberto o e- 

> dificio, arrecadando-se a telha, sendo de tudo isto incumbido 
0 irmao "^lordomo dos ^resos. 

Em IjSOG manflou a meza construir um .li-mazem no si- 

lio das ^arraquinhas para abi fazerem quarentena os pre 
losnovos, isto e, recem cbegados da^sta d'^rica. 

Nao se realisou norem esta ideia, e forani^ os escravos 
enviados para este Jazareto, fazendo a ^anta Casa grandes 

obras sobre a ruina delle. Recebia a Santa Casa por cada 

um 320 rs. diariamente, importando esta renda desde 1806 
a 1811 em 4:240^000, correspondente a 13:250 escravos, 
que alii estiveram recolbidos. 

Em 9 de fevereiro de 1815 resolveu-se o seu concerto 
ou venda. 

Em 1835 fez^se nelle aiguns concertos para receber os 
emigrados do l^ara, o que nao -foi precise. 

Nada mais se encontra a tal respeito. Desmoronou-se por 
Imotecto, perdendo-se a quantia de 1:063!?895, que com 
elle se gastou. 

Ainda se acbam levantadas as paredes mestras, enegre- 
cidas pelo tempo, e .cobertas de bqrvas.. 

0 governador D. Francisco de l^ello ilanoel da iHamara, 
em 26 de setembro de 1806, dirigiu-se a camara enviando 
as condigoes, com que #ose da $osta e 6liveira se propu- 
nba a arrematar o contracto das carnes verdes. 

N'uma dessas condigoes dizia elle, « que sendo necessa- 
rio cultivar-se um logradouro n'esta ilba para deposito suf- 
liciente d'um certo numero de feado, onde se nutrisse e es- 
tivesse prompto para dar sufficiente aliniento a cidade, quo 
nas terras de N. S. do ^armo entre o ilom-Jhn e rio dos 
^axorros se acbava um sufficiente campo com os predica- 
dos necessaries, o qual sendo pedido por D. jjintonio de)]pal- 
danba ao padre jffrovincial, este cedera logo para beneficio 
do publico B. 

Nesta ponta de terra outr'ora se descobriram aiguns ves- 
tigios de fortificagao, indicados por umas pedras de canta- 
ria que se acbaram, e que aqui nao baviam iguaes, o q«0 
nos indu^ a crer terem vindo de ^isboa para construccf" 
d'algum ll'orte. 

Quando fomos copiar a inscripcao supra, fizemos bei^ 
exforcos para descobrir esses vestigios, mas infelizmente 
nada aCbamos. 

Encontramos- tambera em outra pedra de cantaria, coHO' 
cada no centro da arcada superior da porta principal, ests 
distico, gravado em caracteres romanos. 

Sabesjiia invocagao - 
Destc santo liospicio ? Sim. 
E' 0 Scnlior do Bom-fim, 
Espellio do Maraiiliao, 
Pois ji'i ves, povo cliristao, 

■Que scbotnfim qucres ter, 
' E a Dcus l)cm pai'ecer, 

To deves sernprc com[)6r, 
A' vista desto Scfllior 
E dclle espellio fazef. 

Pubiicando esta inscripcao no nosso (("Mmanak dc"T!5^- 
brangas brasileiras para o anno de 1863 » despertatiios 
zelo da irmandade do Senbor Bom lesus dos 'j^assos.^Q^''' 
pediu esta pedra ao actual provincial do convento de N- ^ 
do Carmo frei tfaetano de ^nta ^ita Jlerejo, quo conccd®*^ 
do-a foi logo encravada em uiha das paredes do correi^^^ 
do lado esquerdo da capella dessa irmandade, onde ' 
poucos mezes levantou-se um altar ao ^cnbOr do 

inua'' 
o(^' 

Ate 0 anno de 1827 n'cstc bospicio se celebrava, 
mente em 6 de agosto, a festa do ^anto com grande P" 

pa- ■ 
Da cidade concorriam muitas pessoas, umas por 

e muitas por mero recreio e passatempo. Armavam-s® ' ^ 
racas, danrava-se e cantava-se muito ao som do vario® ' 
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Jrumentos. 0 convento dava lauto e explendido jantar, po- 
I'em n esse anno apparecendo alii muitos africanos com dan- 
Cas escandalosas, algiimas pessoas embriagadas, grande tu- 

multo no embarque, havendo ate uma canoa perdida, e 
aiguns inglezes, que mnito insultaram a frei Jose de Santa 
«iUa, presidente apostolico eperpetuo do mesmo hospicio, 

resolveo este nao dar mais jantares, e foi a festividade a 
pouco e poiico se acabando ate extinguir-se de todo. 

Encontramos estes promenores era um papel avulso so- 

»re 0 titulo—r/we vae patenliar a verdadeira 
devocuo do Senjior do impresso em 1829 na ti- 
Pographia nacional. 

Foi tambem (imiterio dos ^gleses, e ainda por la exis- 
em sobre sepuUuras algumas lapidas, muito gastas pelo 

tempo. 

—PovoaQlio siluada a margem es- 
l^eida do'"^a{;jiaiiiba, do lado convexo de uma curva do rio 
lue logo se dirige para LE. por ponco espago. 

0 porto do'^qiieirao, fronteiro ao ponto em que come- 
0 municipio das barras (Piauhy)—jaz 78 kilometros a- 

aixo da villa da Uniao (Piauhy) e 30 kilometros acima da 

Povoacuo de Nazareth. 
Pica distante da villa do Brejo 12 leguas e 4 da povoa- 

W^o Burity. 

Forma-se de uma ponta de terra, 
que chamam Ihni^m, e da Ilha do Medo, a Oeste da bar- 

da cidade de S.- Luiz. 
Ahi tem ss perdido muitas fortunas nos repetidos nau- 

Q,,davam, quando a navegafi5o para o interior 

nia canoas, mal construidas, fracas, e ainda em ci- "irigidas, com raras excepQucs, porhomens ignorantes, 
Poucas vezes escravos imprudentes e ebrios. 

snr ou AftMAs da Provincia.— Diz o illustrado 
do que o principe Mauricio de Nassau, quan 

invasao, d'algumas partes do Brazil, fiel as 
^^^'Cfoes da Europa, em que tinbam tornado tanta parte se 

gj ^^^"^Passados, dera brasSes d'armas a todas as provinci- 
•^Pendentes do seu governo. 

'^^"cessoes, cujo alcance nao pode ser por ventura 

elev tinham origem em pensamentos mui 
lual' representar tambem o paiz n'arte beraldica, a 
cq(j^ sermos coberente devemos admittir da Europa 
e oiUras instituitoes, que berdamos de sua civilisaQao, 

Os S^rantem paz, justiga e dignidade nacional. 
Oevp . '"'^^Pcs, q;iando estabelecidos por lei, e sanccionados 

spresentar a imaginacao a bistoria do paiz. 

f;5o ''^soes das provincias devem principalmente ter rela- 
e sq fuito ou circumstancia mais saliente d'ellas, 

Ne heroicos tanto melbor. 
J,, " caso pois esta o emblema desta provincia. 

®®'^udo coroado, em cujo campo se ve annado de 

(letn 1^30, como de Astrea, pen- 
'^^lanfas a que servem de concbas dois escudos 

menos se ve as [lores de Hz e 
Pezj itollandacom estas letras: vis—no outro, que 
Wq ^ as armas de Portugal com as letras jus, e 

POr ^ • 
1/ ^ epigraphe— 
'^^'^orias do Eslado do Maranhao diz o padre-Jose 
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de Moraes, «que pezou mais o jus, ou a jystiQa das armas 
de Portugal, que o vis ou a forca das de Franga e Hollan- 
da, com immortal desempenbo do valor portugnez, e nao 
menor gloiia da valentia d'aquelles illustres moradores do 
Maranhao. » 

Foram descobertas estas armas pelo jesuita Bento da 
Fonseca, procurador geral em corte, e com bastante traba- 
Ibo, pois estavam cm livros, e difficil foi encontrar aquelle, 
que as guardava. 

Nao era melbor, que estivessem gravadas em marmore, 
para eterna lembranQa dos.vindouros? 

Nao seriam muito proprias para coroarem a porta prin- 
cipal do editlcio, onde a camara municipal, pelo menos da 
ci(i^de de Sao Luiz, faz as suas sessoes? 

l^x-ejo dos anaptii-iis.—Frez/weim, villa, 
cidade, municipto e comarca. 

Comarca.—Comprebende os municipios do Brejo, e o da 
villa de S. Bernardo do Parnahiba, e o da Tutoya. 

Muiikipio.—Abrange as freguezias de N. S. da Conceicao 
do Brejo e Sant'Anna do Burit)^ 

Freguesia de N. S. da Conceicao do Brejo. A noticia a 
mais antiga, que encontramos sobre esta localidade, conbe- 
cida em tempos remotos pelo nome de aldeiG dos Annpu- 
n/s, acl^-se na s^uinte carta de data e sesmarias. 

« D. ^rnando^onio de TS^ronha, do concelho de Sua 
Magestade Fidelissima, tenente coronel de sens exercitos, 
governador e capitao general das capitanias do Maranhao e 
Piauby etc.—Fago saber aos que esta minba carta de data 
e sesmarias virem, que o^rector ^{iy;,incipal dos indios do 
logar do Brejo dos Anapurus, me representaram que achan- 
do-se OS indios d'aquella povoacao sem a concessao das 
terras, em que se acham lavrando (e que segundo o para- 
grapho desenove do seu directorio Ibes devem ser conce- 
cedidas com preferencia por serem adjacentes a sua respe- 
tiva povoafuo) Me pediam Ihes concedesse por este moti- 
vo, em nome de Sua Magestade por data e sesmaria, tres 
legoas de terra em' quadro, fazendo piao no templo da mes- 
ma povoacao, correndo os seus lados norte e sul, leste oes- 
te, e comprehendendo-se no acto de sua demarca?.ao tudo ^ 
0 que se achar dentro das ditas tres legoas.—Ao que atten- 
dendo bei por bem conceder-lbes em nome de sua mages- 
tade, por datas e sesmarias, as referidas tres legoas de ter- 
ra em quadro na forma e parte que pedem, e com as con- 
rontapoes declaradas, e como a mesma senbora determina 

no referido paragrapbo, e condifoes expressadas nas reaes 
ordens; e com as de nao fazerem traspasso por meio algum, 
em nenbum tempo, a pessoa alguma, religiao ou commu- 
nidafle, sem que primeiro deem parte ao Ouvidor juiz das 
sesmarias para se me fazer presente, e ver se so deve ou 
niio consentir no tal traspasso sob pena de ficar nulla esta 
data, e se poder conceder novamente a outrem; e nesta 
forma se Ibe passe carta para que o director principal c 
mais indios hajam, logrem, a possuani as ditas terras como 
cousa sua propria para elles e seus Tierdeiros, ascendentes 
e descendentes sem pensao, nem tributo algum, mas o di- 
zimo a Deus dos fructos que nellas tiver e lavrar; a qual 
concessao Ibes fago nao prejudicando a terceiro, nem a Sua 
Magestade, se nas ditas terras quizer mandar fundar algu- 
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ma villa, reservando os paus reaes que nellas liouvcr para 
embarcacoes, com deciaraQao, que. mandarao registrar esta 
como auto de posse, das ditas terras na contadoria da jun- 
ta da real fazenda, em observancia do alvara de 3 de marco 
de d770, requerend!) depois a confirmafao a Sua Magesta- 
de, e cultivara as ditas terras.de maneira que deem fructos, 
e darao caminlios publicos e particulares aonde forem ne- 
cessarios para pontes, forites, portos, pedreiras; e haven- 
do no sitio pedido rio"" navegavel, que necessite de canoa 
ou barco para a sua passagem, ficaru livre de uma das mar- 
gens que tocar as terras dos supplicantes, meia- legoa de 
terra para o uzo publico, que se demarcara ao tempo da 
posse por ruuio de cordas e bracas craveiras, como e es- 
tilo, e Sua Magestade manda; outro sim nao poderao suc- 
ceder nas referidas terras religioes, nem pessoas eclesiasti- 
cas por nem um titulo que seja e acontecendo possuil-os, 
tera com o encargo de pagarem dellas dizimos como se 
fossem possuidas por seculares, e faltando a qualquer des- 
s.as clausulas se liaverao as ditas terras por devolutas, e se 
darao a quem as denunciar como a mesma senhora ordena. 
Pelo que mando ao jwiz das sesmarias, ministros e pesso- 
as a quem tocar, que na forma requerida, e coadigoes ex- 
pressadas cumpram e guardem esta minha carta de data 
tao inteiramente como nella se contem, a qual Ihe manda 
passar por mim assignada, com o sinete de minlias armas, 
que so registrani aonde tocar, e passou-se por duas vias. 
Dado na cidade de S. Luiz do MaranhiSo aos dezenove dias 
tlo pez de setembrO, anno do nascimento de Nos^ Senhor 
Je^s Christo do rail setecentos e noventa epinco.^se^- 
ria^reira de Castro, alferes.—E eu ^jQse Maria "Tcenei', 
secret^io do Estado por Sua Magestade a fiz escrever.— 
Doni Fernando Antonio de Noronlia.—Logar do Sello.— 
Carta de data e sesmaria porque V. Esc^ ba por bem con- 
ceder cm nome de Sua Magestade ao "^ector,''''^incipal e 
indios do logar do Brojo dos Anapiiriis tres legu^ de ter- 
ra em quadro, segundo as reaes ordens, na paragem e com 
as confrontagijes que nesta se declaram. Para V. Exc'' ver, 

t —Conforae. No impedimento d(N<^retario. 
Pela^'ovisuo^gia de 18 de abril de 1820, que nao se 

encontra na (jolleccao de leis, mas que podemos obtcr d 
secretaria dos negocios do imperio, foram^s territories das 
villas do Pastos-bons e S. Bernardo do Brejo. « por sua 
vasta extencao ou desmedida distancia de muitas leguas das 
igrejas matnzes» ditididos em o freguesias:—a de S. "fsi- 
lix de ^sas, a de IVtos-bQns, a de l^neida d'El-h^i, a (k 
S."Bfefnardo do T^rnahiba, e a do Brejo dos Anapurus, ob- 
jecto deste artigo. 

Julgamos muito interessante este^vara, e por isso o im- 
primimos em sua integra,- advertindo desde ja a necessida- 
de^ue bav^e ser consultado quando se lerem os artigos 
STlhljx e Phlps-Jjons, l^hieida e S. Ihrnardo.' 

«—Sendo informado da grande falta de socorros espiri- 
tuaes, que experimentam os povos residentes nos territori- 

s OS da villa de ^^asto?^ons e S.-fiernardo da^Parnabiba da 
provincia do Maranliao; por se acbarem dispersos era uma 
vasta estensao e separados por uma desmedida distancia 
de muitas legoas das igrejas matrizes, creadas em tempo 
de menor populagao: Ilei por bem, que os territorios, que 
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forjjiam os termos das sobrcditas villas, sejam divididos em 
cit^o freguezias, tendo cada uma o seu parocho para admt- 
nistrar os sacramentos e mais pasto espiritual aos povos, 
que babitarem nos seus respectivos districtos, que serao: 

1° 0 de SanT^ix, que tera por limites da parte meridi- 
onal as ribeiras dVvBalsas, Neves, Grajabii, Farinba, e La- 
pa; e da parte do norte ou de Pastos-bons devera ser o seu 
limite divisorio junto da povoa?ao de San'Feliz, onde o rio 
de Balsas faz barra no da Parnabiba, e atravessando aquel- 
le, onde nelle faz barra b riacbo Fundo acima da fazenda 
Maravilba seguira pela Serra vermelba ate aos ultimos mo- 
radores naquella direccao, -e nos outros lados serao marca- 
dos OS seus limites de maneira, que mais conveniente for, 
para que as povoaQoes, que' por alii se acbara estabelecidas 
e as que para o future se formarem, possam ser prompta- 
mente soccorridas. 

2.° 0 de'^stos-bons—limitado pela fazenda Maravilba e 
Serra vermelba, correndo a beira do rio Parnabiba abaixo 
ate a fazenda Boa-esperan^a exclusivamente, o d'abi dirigin- 
do-se ao centro em rumo direito a procurar a extrema da 
fazenda Inbua de Francisco Pereira Franco e na mesma di- 
reccao seguira ao rio Itapecurii ate acima da nova povoa- 
Qao denominada—Almeida d'Elrei—pelas estremas superio- 
res da sesmaria deraarcada ao alferes Rayraundo de Mora- 
es Bandeira. , , 

3." 0 do "Vmeida d'lsi^ei, que principiara desde a fa- 
zenda Boa-es]^Vanca na beira do rio Parnabiba, correndo 
para o centro pelo raesrao rumo divisorio, que por este la- 
do serve para o de Pastos-bons, e'correndo rio Parnabiba 
abaixo ate a fazenda denominada—Varzea—de*Anna Pascboa 
exclusivamente, e d'ahi cortando o centro cm direcQao a Ser- 
ra do Valentira, pela qual deve seguir e no fim d'ella pro- 
curara o rio Itapecurii, que serii atravessado onde finda_a 
demarcacao da sesmaria San'Zacbarias pela parte de cinia- 

4." 0 dcTl^F^Jo dos Anapuriis, que comprebendera o ter- 
reno que ba desde a feitoria'^ilio d'jVguaX^rande inclusiva* 
mente, sita na beira do rio Parnabiba correndo por este abai- 
xo ate 0 sitio e morro^rodeio, que sao as estremas,das 
fazendas Santa "Oui^lecia e Santo "Ej^genio, e a sua largu''a 
devera ser desde a beira do rio, onae a mencionada fe'^"' 
ria faz estremas com a fazenda San'~traiz e de ''Joao 
correndo para o centro pelas estremas das sesmarias 
marcadas "Jacii e de^'AQ^tonio'^Jose ]\ia^'tins coma doT^^' 
pia, seguindo pelas estremas das sesmarias de "JGcquini^' 
ves^Qsta e conego "Tkikman ate a fazenda da C..apada " 
■Antonio de "Scruza exclukivaraente, e d'abi'seguira o rui^"' 
que corresponder a corrento do rio Parnabiba, procurani^^ 
sempre os limites naturaes de rios e niorros ate cbega' ' 
paragem, que ficar em frentc ao sitio e morro~7kx.odoio- ^ 

i)." Finalmcnte o de San'^^Biirnardo' daTat'nabiba, 
constani do resto do terreno do§ mencionados termos e s® 
ra limitada a matriz de San'Bernardo pelo norte pe'^^ 
Oceano, pelo tiascente pelo rio Parnabiba, pelo poentc 
Julgado da feitoria, cujas estremas principiam onde o ri> 

itizinbo faz barra, e pelo sul pelo districto doT^^j^j 
tci dos Anapurus.—A mesa da consciencia o ordens o 

assim entendido c faca executar com os despacbos 
rios. 
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I ela lei jjro\. ij.° 1;2I do 4 do outuhro do i84I fui csla 
fregiiesia dividida ern duas para formar-se a de S. Bernar- 
Jo, continuando a villa do Brejo a ser a sede da de N. S. 

Conceicao. (Vide S. Bernardo.) 
Villa e cidade.—4 O'h^ar de N. S. da Conceicao do Bre- 

jo dos Anapurij^ 0 achei mui pouco adiantado e per isso 
Ihe puz novo^rector. Sao estes indios excellentes solda- 
dos e a maior parte d'elles andaram cm toda a guerra na 

capitania do Piauhy. As terras produzem bem todos os cffei- 
tos, porem nlio Iia ali genero algurn de commercio, e ve- 
lemos 0 que faz 0 novo director, que parece capaz de dar 
algum adiantaraento aquella povoacao. 

« Deixei-lhes utiia olaria eslabelecida de que necessitavain 
Pela nao haver por todos aqueiles arredores, e so J30m a dita 
olaria podeni ter aquella povoacao muito bom rendimento.» 
(Gonta a sua magestade pela secretaria de estado da visita 
que fez 0 governador^aquim de J^llo 0 QDvoas a esta 

capitania no anno de 1707.) 
Depois que pela p^ov. regia ^ 29 de Janeiro do 1820, 

0 capitao gencral^nardo da^eira^to da^nceca cre- 
ou a villa do S^^^^^nardo em 20 de dezerrfbro de 1821, 
Pfincipiou esta wguezia a florecer mais, entregue para as- 
S'm dizer aos sous proprios recursos. 

J'^ista da capital JJi leguas. 

0 Engenheiro.-Jbse J^aquim Bodrigues Lopes, em 1840, 
jiuando andou pelo interior, disse que 0 Brejo distava do 

3pecuru e da Parnaliiba 40 leguas para cada uma d'essas 

OGalidades.^em cpmo 30 leguas de Caxias, 39 da Tutoya, 
(la Capital. 

f^imita-se ao Norte, como freguesia, com a de S. Bernar- 
a Leste com 0 rio Parnaliiba, ao Sul com a freguesia 

' Sant'Anna do Burity, e a Oeste com a Chapadinba. 
0 recinto ondo esta fundada a villa, ja elevada a calliego- 

cidade pela lei provincial n" 899 de 11 de jiiilio de 
6 cercado por uma orla do montanhas entre as qua- 
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Pelo lado opposto da rua das Areias, acba-se a rua cba- 
mada ^rande, por sua extensao, a qual recebe as aguas do 
lado de cima dos riachos do Burity gfande e Cabeca qi(i- 
brada, e do lado debaixo do riacho de ^anta Anna. 

A ediflcacao em geral e boa, 0 clima sadio, c 0 terreno 
productivo. Mantem muito commercio cntre as cidades da 
i'arnaliiba e Tfieresina, 

Encontram-se ahi muitas plantas medicinaes, como sejam 
ipecacuanha, fedegoso, paulista, herva cedreira, etc. etc., 
fructas em tal abundancia, que podem ser exportadas com 
destino as duas cidades ultimamente reicridas, e muitas 
quahdades do madeira, proprias para construccao de casas 
0 marcenaria. 

^ destingue se 0^to da /farneira, em quo esta ediflcada 
capella do Santo Antonio. Em frente da rua^ando acha- 

■ outi'a montanha, ondo ha uma esplanada, porem sem ca- 

"I'guma, tendo havido outr'ora ahi um^^artel. 
^sta montanha e Lastanto alta e tem no seu cume uma vas- 

^^planada, ondo so podem construir importantes edificios. 
c unia' 0 outra parte observa-se um magnitico panorama 

3ndo-se ao longe, porem abaixando-se os olhos vti-so a 

coma que sepultada n'nrt] pxIphso vnll<^r 
atravcssada a cidado de Sul a Norte por uma^^Ja, co- 
"iipropriamente Ihe chamam, pois so em fempos rauj 

Iho convinha csto nome: actualmente e unyflacho, 

/« Oesto a Norte pelo denominado riacho de^an- 
que so vae rennir a lagoa no sitio chamado^- 

bg. Oiierece excellentes banlios, e depois do rece- 
^"^''ios regatos, e unir-so com 0 riacho Anaial lanoa-se 

■\o '1''^ diJas leguas, pouco mais ou meno.s, abai- 
^ 0 porlo da iicpariimo. 

f/e Snnld ,^nna existo um.a ponte sobro a lagoa, 
'-xpensas da ccmara municipal. 

pQreV"" /rcias cncontrain-so circulados do matos os 
lap'i fO'leii. quo com grandes proporcoos ahi inten- 

Dire. M. I Ao 

C<rKC.*4'C^ 
Na cidado residem as autoridades da comarca. 
A sua^^atriz'^cha-se.muito dete/iorada, e a iriiiandade 

de N. S. do 'Rosario, composta, era sua maioria, de">t;p- 
tos, ^sta levantando a sua custa uma pequena Igreja, votada 
a Senhora de sua particular devogao. 

E' a parada do batalhao d'infantaria n." 32, e do batalhao 
n,''^2 da reserva. E' aqui que se acha 0 commando superi- 
or da guarda nacional. 

Tem um districto de paz, uma delegacia do policia, uma 
collectoria de rendas geraes e provinciaes, uma agenda do 
correio, um commissario vacinador, um delegado de ins- 
truccao publica, duas cadeiras de instrucQuo primaria para 
ambos os sexos, 0 uma particular para meninas. 

Ja teve uma cadi?ira de grammatica da lingua latina, que 
foi extincta quando pedio a sua aposentadoria 0 respBctivo 
professor 0 tenente-coronel^tonio L;uiz de zivor Paes, a 
qual Ihe foi concedida em virtudo da lei provincial n.° 329 
do 30 de julho do 1839, que autorisou 0 governo a apo- 
^sentar com 0 ordenado correspondente ao tempo de servi- 
co OS professores de latim das villas, que 0 requeressem. 

Possue varias casas de commercio e alguns artistas de 
diversas profissoes. 

Pela lei prov. n." loS do 20 de outubro do 1843, foi a 
comarca do Brejo dividida em dous termos—"Brejo o--Th- 
toia. I 

A iudustria do municipio limita-se ao fabrico de assucar 
0 aguardenfe, criagao de gado vaccurn e cavallar. a planta- 
cao do algodao, cuja exportacao annual 6 para cima de duas 
mil saccas, da mamona, arroz, milho, e ao fabrico de fari- 
nha, e do azeite de carrapato, que tambem exporta para as 
cidades da Parnahiba e da Therezina. 

Avalia-se a sua criaciio de gado em ii:000 cabecas. 
A sua collieita annual compoo-se, calculo aproximado, de 

1:!00 saccas d'algodao, 29:000 alqueires d'arroz, 44:000 de 
fariaha, 30:000 de milho, 9u0 quartas de feijao, 2:100 de 
tapioca ou gomma, 4:300 arrobas d'assucar, 400 arrobas 
de fumo, 140 pipss de aguardento, 5:000 frascos de azei- 
te de coco, 0 2:100 de azeite de carrapato etc. etc. 

0 numero do sous Iiabitantes e de 8:000, sendo livres 
perto de 0:090. 

Povoados.—Do lado do iiorte, a um quai to de legua de 
distancia, esta 0 fiiacko do mcio, notavel pc'a quaotidade de 
sablio, que.alii so fabriea, a!em de produzir muito boa cana 
d'assucar. 

Do lado do sul, a um quarto do legua, esta a Povoacao 
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das (jjreias, que tem de 25 a 30 casas de pal'na, junto a 
barr^ dos riachos Caheca f(uebrada e Burily Grande, os 
quaes, alern de serem mui{o ferteis^ em suas niargens, for- 
mam a Lagoa da hidade. i 

. Existe tambem/em distancia de legua e meia o fortoda 
feparticdo, assim charaado desde que ahi estiverao os (fes- 
4ribuidores das aldeias, e as repartirao entre as ^opas, que 
trouxeram comsigo. 

E' porito d'escala dos vapores da companhia fluvial do 
Piauhy, e por isso ahi tem os negociantes da cidade arma- 
zens para guarda de mercadorias. 

Tem 12 casas de tellia e 40 de pallia. 
0 lugar e pouco sadio, raui principalrBente nas vasarites 

do rio Parnahiba, por causa das febres intermitentes. 
j/ocfljwio.—Distante 20 leguas da cidade para o lado de 

noroeste. 
Tem aigumas casas de negocio e 40 de palha. 
Em resumo comprebende a comarca do^ejo uma cida- 

de e duas villas, tres ^p^roacoes, sedes^s freguezias, e 
nove povoados. 

Tem a cidade do Brejo 116 casas de telha, inclusive 4 
sobrados, muitas casas de parede de barro, e cobertas de 
palha, e muitas outras todas de palha. 

Consome diariamente o seu acougue tres rezes. 
Brigadeix'o I^'alcSo.—Por aviso de 9 de 

agosto de 1813 semandou assentar praca de cadetes no re- 
gimento de linhad'esta cidade a^licianno '^tonio FalcaO 
e SiQse^tonio Falcao, filhos de 'Hinoel ^Witonio Falcao, co- 
ronel do sobredito regimento, dispensando S. Alteza Real 
a sua menoridade. 

Foi cumprido pelo governador^uIo"^se da'^SllvaXama. 
Felicianno morreu brigadeiro, legando a sua patria um nome 
invejavel, c seu irmao ligou seu nome a bistoria d'esta pro- 
vincia, por ter sido o organisador da casa dos Educandos 
A^fices, e 0 futuro d'este util estabelecimento por certo 

j0i(i dependeu da direc^ao dos primeiros annos. 

Biieri.os-A.yres.—Antiga fazenda do finado 
cidadao^ao C-ftnstancio Fernandes Cima. 

Iloje e um pequeno povoado, com differentes criadores 
de gado, moradores na villa de Anajatuba. 

Bxxrity. (freguezia de Santa Anna do)—Existe uma 
povoacijocom o nome de Burity situada na cstrada, que 
vae da villa da Manga para a do Brejo, distante desta 8 
leguas, ,e 3 e meia do rio Parnahiba. Esta em 4° G' lat. 
merid. e 44° 33' long. occ. 

Sob a invocacao da Scnhora Santa Anna foi elevada a 
cathegoria de freguezia pela lei pro v. n." 137 de 20 de ou- 
tubro de'I8i3. 

Os limites estao assim marcados: no lugar Pimenteiras 

BUS 

encontra-se com a freguezia de S. Benedicto de Caxias; a 
leste desce pela margem do rio Parnahiba ate confinar com 
a de N. S da ConceiQao do Brejo, no lugar Barra da pouca- 
vergonha, e n'este espago vao dez leguas de extemjao; d'ahi 
partindo ao centro passa pelos lngare& Barra, Santa Cruz, 
Santo Antonio, Quebra Coco ate confinar com a freguezia de 
N. S. das Dores da Chapadinha: ao Oeste desta freguezia 
toca nos liigares Conceigao, Riacho feio, Brejinho, que a es- 
trema da freguezia da Chapadinha;i e entrando mais para o 
centro do lado do sul, vae subindo pelos lugares Criolis, 
Ananaz, Bom-fim, Oiteiro, Lagoa-vermelha, fazenda de S. 
Francisco,'de Manoel Antonio do Rego, desce ao Deserto, 
dirige-se d'ahi para Ju^ara, e termina no sobredito lugar 
denominado Pimenteiras; sendo que deste lugar a Lagoa- 
vermelha e onde mais se alonga do Parnahiba no espago de 
doze leguas ao centro. 

Foi authorisada a despeza para a-.construccao da igreja 
matriz pela lei provincial n.° 513 de 29 de julho de 1838, 
que nunca teve execucao. 

Faz parte do rnunicipio do Brejo na comarca do mesmo 
nome; tem um districto de paz e uma subdelegacia, e da 
22 eleitores. 

Existe ahi uma cadeira d'instrucgao primaria p£ira o sexo 
masculino, creada em 18i2, e outra para o feminino pela 
lei provincial n." 68G de 2 de junho de 1864. 

Tinha em 1863 a sed^da matriz G casas de telha, 90 de 
palha, e 4;000 habitantes, sendo 3-"66o ILyres. 

Esta povoacao esta situada no centro da freguezia, ero 
lugar muito salubrc, e onde ha sempre abundancia de ge- 
neros alimenticios. Cultiva-se na freguezia o algodao, a 
mandioca, o miiho, o arroz e a cana de assucar: tem pouco 
gado. 

Ila nesta povoacao um casebre, que serve de capella; 
aos seus habitantes e ao governo provincial Cumpre pro- 
mover a edificacao ahi d'uma igreja decentepara o culto d': 
vino. 

Em certo'tempo-do anno, ha tanta abundancia, que essa 
freguezia exporta para as cidades da Therezina e de S. Joa" 
da Parnahiba arroz, milho, farinha c azeite de carrapato. 
alem do algodao, que vem para a cidade de S. Luiz por es- 
cala pela Parnahiba, e do que vae em costas de cavallos p®' 
ra Caxias. 
Burity cl^IPaclr^o.—Pequeno povoado le* 

gua e meia distaoJOe toias. 
Seus aioradores empf^am-sc na lavoura e na criacao 

varios animaes. 

Nafao indigena que habita na parte mcridi"' 
nal da provincia. Pouco tratavel, alimenta-se esta tribu 
de pesca e ca^a. 
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Oatoecja de por--co.—Canal que fica ao occi 
dente da llha de S. Bernardo, e que desemboca defronte 

ponta raais oriental da Illia de Igoronhon: a sua direc- 
00 e de N. E. a S. 0. descaliindo ajinal para 0. 

, A sua margem esquerda e determinada por ilhas de man- 
gues, pertencentos ao grupo Carrapato. (Vide Carrapato.) 

Oaliido,—A Santa Igreja Cathedral do Bispado do 
Maranhao, da qual e titular e padroeira Nossa Senhora da 
Victoria, foi erecta por El-Rey V, em virtude da 

"11a—j^'cc/es/oK-dacreaeao da dio- 
cese, e por A1 vara de 17 de abril de 1739, ernanado por 

consulta d'esse mesmo dia, promovida por outra da mesa 

consciencia e ordens de 20 de marco do mesmo anno.    iiiaivu uu lUDsiiiu cjniju. dijuBiie, uiuiio mais moaerno. 
^mpurto entao o baculo da Igreja Maranhense A razao e porque a cathedral do Para foi inaugurada em 
noei da a quem se deve a creagao da cathedral, ■«24, e a do Maranhao em 1739 
r»i ^ . .    

1 ara o que muito concorreram^s instancias do seu amigo 
liev'd. Dr. p^uje oamello de B 

^liegado da Universidade d^-€^ 

ilJM 
nesse tempo recem- 

uOimbra a Lisboa. 
^ abertura e a inauguragao solemne da cathedral foiao's 
de novembro do 1743. 

_As primeiras dignidades, conegos, beneficiados e mais 

ifiinistros da cathedral foram creados pela Bulla e Alvara 
citados, e na cidade de Sao Luiz postos em execugao a 

'o de novembro de 1743. 

^ cathedral foi erigida na Parochia de Sao Luiz. 
^or Alvara de 23 d'abril de 1739 foram, em Lisboa, pos- 

em concurso os lugares das dignidades da Se. 

^ ^8 de julho d'esse mesmo anno de 1739 tomaram 
I'osse OS mocos do coro e capellaes, e principiou-se a re- 

('S officios divinos. 
^ Conao no almo.xarifado nao havia rendimentos nem para 

^, Pagamento da metade das congruas, nao foram logo pro- 

' dignidades e conesias. 

for estado representou 0*%^. Pediram-se in- ®aC'OOs, e aQnal lembrou o *'Bi(^esano que se pagasse 
ade da congrua pelo almoxarifado d'aqui, e a outra me- 

pelo da Bahia. 
ssitn determinou Sua Magestade em 1743, e confirma- 

todos OS j^Iinistros, tomando posse os que se achavam 

cidade no dia da inaiiguracao, feita com muitos fes- 

tre°^' ° Santissimo Sacramento exposto e sermoes por 
® dias, havendo no ultimo missa pontifical. 

. .^reco (me houve muita lucta, porqiio o conego secreta 

esta obra tanto do servico de Decs, a qu^m devemos ren- 
der as graQas por tiio especial beneficio, e rogar quotidia- 
namente ao mesmo Senhor pela saude e vida de Sua Ma- 
gestade, que para tudo que diz respeito ao dito culto esta 
promptissimo, ainda que seja com grandes despezas da 
sua real fazenda.® 

Comecou e continuou ate hoje a ser regida pelos estatu- 
tos formulados para a cathedral do Para pelo seu primeiro 
Bispo D. Frei m(;thOlomeu do"^"Pil4r. (1724 a 1739.) 

Niio cause admiracao, e nem suscite duvida o ser o Bis- 
pado do Para desmembrado do do Maranhao, e governar- 
se a cathedral d'este, que e mais antigo, pelos estatutos da 
aquelle, muito mais moderno. 

oftQiello deBri^b, lavrando um termo de tudo 
Ig ^^cerroa com cstas palavras: «de que fiz aqui esta 

Se n a todo o tempo constar, dos trabalhos, que 
adeceram, e das deiigencias que se fizbram para se dcs- 
iccr as que se intentaram para que nao ti^esse effeito 

Por Alvara de 29 de Janeiro de 1739 foi dado o trata- 
mento Senhoria aos cabidos, quer em Se plena, quer vaga. 

Por Alvara de 20 de julho de 1738 foi concedido a Se 
do Maranhao o privilegio de vencerem os seus capitulares 
a congnia de um anno, depois de fallecidos, para ajudar as 
despezas da molestia e do funeral, o que entao chamava se 
dnno de morlo. 

Nesse tempo a familia dos soldados fallecidos recebia, 
em virtude do aviso de 3 de setembro de 1733, um mez 
de soldo para seus suffragios. 

Por decreto de M de raarf,o de 1809 foi o Principe*"!i^ 
gente servido fazer morce do habito de Christo as dignidT^ 
des e conegos da cathedral camaten^a effectiva de ■12;?. 

A corporagao da cathedral compoe-se de^qaatro dignida- 
des—arcediago, arcipreste, chantre e mestre-eschola, 12 
conegos, 8 beneficiados, 18 capellaes, 3 mofos de coro, 1 
sachristao, 1 altareiro, 1 organista, 1 porteiro da ma^a, I 
armador, 1 sineiro e i guarda. 

Oabo do Oui'iipy.—(Vide Gurupy.) 
Oaclxoeir*a.—Um dos povoados, pertencentes a 

villa do Rosario. 
Oaclioeira gr•al^de.—A cinco leguas pou- 

co mais ou menos de distancia da villa do Icatii, se acha o 
pequeno povoado, que tem este nome, composto de algu- 
mas casas disseminadas d'um e de oulro lado do rio Munim, 
cujo leito e margens sao ahi juncadas d'enormes rochedos, 
que na vasante da mare e ainda na preamar das mares me- 
dianas o torna innavegavel n'aquelle ponto, e d'isto pro- 
vem 0 nome porquo 6 conhecida. 

E'esta a maiorea mais perigosa que as outras, que ha 
defronte dos lugares do Tanque e.do Porto das Pedraspara 
0 lado da foz: por todo o leito do rio se encontram roche- 
dos grandes. 
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k poucas horas de viagem acima das ultimas casas da 
povoaruo da Caclioeira Grande, vo-se a cataracta, a qual 
para ser observada em toda a extencao, e necessario ter ces- 
sado toda a infliiencia da mare nas aguas do rio. 

0 rio alii se reparte em dous canaes, em consequencia 
de ser fendido pelo meio por uma ilhota, quasi composta 
somente de grandes pedras. 

Na margem direita o seu leito apresenta um piano in- 
dinado de 50 a GO palmos de largura, e mais de 120 de 
comprimento, lodo coberto de pedras maiores e menore's, 
formando uma especie de rampa, que faz com o nivel na- 
tural um angulo de 40 graus, e se estende entre duas en- 
coslas escarpadas, semeiadas do rocliedos, e cobertas de 
grandes arvorcs. 

Por aqui se precipitam cm massa as aguas bramindo e 
espadanando com um eslrondo espantoso, ale cahirem em 
baixo, formanilo grosses rcdemoinhos, cobertos de rolos 
d'espuma, e d'alii a pouca distancia continuam serenamen- 
te 0 seu curso, depois de se terem' juntado com as do ou- 
tro canal. 

Tudo isto desapparece na occasiao da preamar, sendo 
este 0 momento, que aproveitam as igarites para continua- 
rem a sua viagem rio acima ou vice-versa. 

Os moradores do lugar, em vista da disposicao em que 
se acbam algumas pedras, fazem sobre ellas um tecido, a 
que chamam —curral, onde apanham muito peixe. 

Consta que o rio antigamente era intransitavel n'esse lu- 
gar da Cachoeira Grande em qualquer estacao, porem os 
esforfos do govcrno conseguiram po-lo no estado em que 
se ve, quebrando algumas pedras grandes, quo obstruiam a 
passagem, a custa d'enorme despeza e insano trabalho, por- 
que todas as pedras eram silex ou pederneira. ' 

Oa,cliooLx'a. do TJclioa.—Descendo-se da 
da villa da Barra do Corda, no espa^o de tres leguas entre 
ella e esta cachoeira, encontram-se as da Cana-brava, dos 
Gujanos, Provisoria, e da Gamelhira, de nenliuma impor- 
tancia, pois nao causam embaraco algum a navegacao, e oc- 
cupam apenas parte da largura do rio Mearim. Sao forma- 
das de pedras separadas e dispersas, que podem ser tira- 
das sem grande esforco e despeza. 

K. Cachoeira do Uchoa porem, com quanlo tambem com- 
ponba-se de pedras, quo nao so adberem umas as outras, 
niais giossas e em menor numero juntas :'i margem direita, 
occupando 19 bragas de largura do rio, e occasibnando uma 
corrente mais rapida no cspaqo de aOO bragas, olTerece dif- 
ficulJade e mesmo perigo aos barcos, que sobem e des- 
cem por um estreiio canal: todavia 6 facil o desaparecimen- 
to deste obstaculo, para que barcos a vapor'de forca de 

cavallos possam passar cm todo o tempo n'esteponto. 

>S^cleia.—EmlGdeoutubro de 1709 a camara otTi- 
ciou M governador Cbristovao da Costa Freire f'entao no 
Para) accusando a rec^cao do Alvara sobre a concessao da 
fmta para as^>bfas da^deia d'esta cidade, easseverou que 
<ia sua proraptidiib seria sempre aquella que deviao leaes 
vassallos.)) 

Nao sabemos se realisou-se esta obra, nem quando se 
desmoronou, e nem 6 lugar onde existiu. 

Em 20 de junho de 1803 dirigiu-se a camara aoDr. Jose 
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Patricio Diiiiz da Silva c.Seixas, ouvidor geral e correge- 
dor da comaria, dizendo quo ccas grades da cadeia estavam 
'completamente arruinadas e carecendo de concerto, pelo 
que pediam a sua approva^ao para o mesmo, e nessa occa- 
siao pediam para que elle nomeasse o bacbarel Vicente Jor- 
ge Bias Cabral, procurador lettrado, para deffender as cau- 
sas pendentes e as mais que occorressem, o qual seria pa- 
go pelos rendimentos doConselbo.® 

A camara municipal em 8 de Janeiro de 1830 enviou ao > 
presidente da provincia a planta de uma nova cadeia para 
a capital. JU. 

Por accordao d(r4 de agosto cfe 1831 deliberou a cama- 
ra, « que 0 seu procurador Egj'dio Jose de Castro Launo 
recebesse do Intendente da Marinha e Armazens Nacionaes 
toda cantaria, grades de ferro, madeiras e mais objectos, 
queS. M. mandou applicar as obras da cadeia.» 

Tendo sido contractada a construcgao da actual em 23 
de juiho do 1834, por G3:000;5000 reis, foi alterado o sou 
piano em 21 do jcilho de 1830, e nao liavendo o empresario 
cumprido o seu contractu ficou abandonada desde 18i2. 

Quando esteve na gerencia do governo da provincia o 
commendador Jose Joaquim Teixeira Vieira Belford orde- 
nou, em 0 de outubro do 1855, a administraQao das obras 
publicas que procedesse alii aos concertos necessaries era 
um dos raios do edificio, na casa d'administrafao e mura- 
Ibas interiores, em ordem a fazer-se para alii a transferencia 
dos presos, que existiam na cadeia, enlao nas grandes lojas 
do pafo da camara municipal, o que foi realisado em 13 de 
fevereiro do anno seguinte. 

Ern 18 de abril de 185G o commendador Cruz Machado- 
determinou ao administrador geral das obras publicas, qu« 
proseguisse nos trabalhos para a conclusao d'um outro raio 
deste edificio, ja comcQado e orfado em 22:007i$90G reis: 
porem ficaram estas-obras paradas ate quo -em 24 do iiO' 
vembro de 1804 o presidente dcsombargador Leitiio 
Cunha encarregou ao engenbeiro Francisco Gomes de Souzf 
da direcQao d'ellas, vista nao ter apparocido quem as qu'" 
/esse fazer por arrematacao. 

Eis a historia desla casa tao cheia de tristes recordacije^' 
Esl:i situada em uma das extremidndes da cidade, 

bairro dos Remedios, por detraz da ermida do mesiti'^ 
nome, e n'um campo bem largo, onde foram rancbos do^- 
pretos da fazenda de Manoel Jose de Medeiros, • senbor J-' 
quinta do Maraja o de todos esses lorrenos atvaz da igrej^' 
ate a beira mar, por todos os lados, 

Abi ainda cxistem junto a praia os restos da casa 
Navio e paredues de outros cdificios, que cste cidadao 
tendia erguer. 

A cadeia actual, cujo piano e construccao era deslin^*^" 
para casa de correccao unicamente, contem boje tres raio-'' 
por nao se ter ainda levantado o quarto. Cada um d'el'®® 
conta um salao e seis cellulas no pavimento terreo, o 
tras tantas no alto, alem dos compelentes quartos 
dos e latriiias. 

0 edificio nao se recommenda pela sua architectura 
terior, pois consiste cm um immeriso quadrilalero de ^1'^' 
paredes, servindo-lbe do facbada a residencia do carccrc''"'^ 
6 singello em todo o scntido. 
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Quanto a sua organisacao material, com rela?ao as dcpea- 
ilencias inherentes ao service, nao corresponde a especta- 
tiva, por desviar-se do piano e fim a que foi destinado. 

^ Tern uma capeila ou oratorio em que se celebra o Santo 
Sacriflcio da missa, a qual se acha collocada em um quarto 
'10 salao superior do 2." raio. 

Em 18G3 funccionava o capelluo em um altar pouco de 
cente, tendo unicamente a Iinagem do Crucificado, e alguns 

« "-'astifaes da banqueta. As demais imagens conservavam-se 

i^epositadas no vao de uma janella_ 
Sobre representacito do carcereiro,'que foi nomeado no 

wesmo anno, o cidadao Antonio Goncalves de Abreu, fize 
I'am-se varios reparos ncsto estabelecimento, sendo um dos 

'»ais importantes a restauraciio da capeila, que ficou devida- 
'Qente preparada,- e com todos os objectos que se tornavam 

Precisos. 
Nella se veneram as imagens de N. S. da Victoria, S. 

Rei do Franra, e S. Sebastiao, todas muito perfeitas 
^ "em acabadas. 

Stn 1808 concluio-se a obra do 3." raio deste estabeleci- 
ffiento. Esteve encarregado da direcgijo della o tcnente-co- 
''onel Fernando Luiz Ferreira, engenheiro e administrador 

'^s obras publicas. 
^cste mesmo anno estabeleceu-se alii enfermaria para cu 

ativo dos presos do justica, que entilo eram tratados no 

°®pital da Santa Casa da Mizericordia. 
A crea^ao desta enfermaria foi lembrada pelo Dr.'Siathias 

^^ntonio da Fonseca Morato em 18G8, quando se achava in- 

-J'namenteno exercicio do cargo de chefe de policia desta 
Provincia. 

^ezoDr. IHorato os estudos necessaries o ate organisou 
" '■egi^lamento. 
^ Nao teve tempo de leval-a a cffeito, porem deixou todos 

^ ssjrabaUios promptos na secretaria de policia. 

fia mesas, e atinal reconbecendo o chefo do poli 
p 0 Dr. Antonio Augusto da Silva a utilidade ( 

'^6lla, propoz a presidencia em 18 do novembro a 
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^ fao da referida enfermaria, e.xpondo na mesma occasiao 

Poh 'lavia de ser a alimenta^ao dos presos 
Q fornecida por meio de contracto, afim de evitar que 

Pelo cadeia se converta em uma praga de mercado 
(.g^io comprarem alii os presos a comida, o quo oc- 

bra constantes disturbios quo alii so dao, com que- 
bdirv ^''^ncio e da disciplina indispensavcis em um esta- 
^'menlo dcsla ordem 

So[] a vista do tlio justas reclamacoes, auclori- 

Hogj. J'- '^hefe do policia, por officio do 21 do supracitado 
iiiH sa|-° ^ 'nontar a enfermaria no3." rai(i da cadeia, em 
iiiai. '^P'^opnado, onde inda boje se acha, como a cba- 

annuncios as pessoas que se quizessem 
fornecimento da alimentaQao dos presos, me- 

^ Contracto. 

f^estes melhoramentos foi em brevo rcalisado 
0 ggl^'^'^^'^nfe^mariaafunccionar em 21 de abrilde 1809. 

<^8. porem, tendo encontrado alguma difficulda- ^ DOr ciii, LCIJUU ciiuUiJii "UL» 
'iUe e (1 do pequeno prero da diaria de cada preso. 
^atito conv~^*|^ poslo cm pratica.. como 

Uege-sc a cadeia publica pelo rcguiamerito peculiar de 
31 de outubro de 1846, expedido pelo dezembargador Ma- 
noel Cerqueira Pinto, que n'aquella epoca exercia o cargo 
do chefe policia da provincia. Foi organisado de conformi- 
dade com o regulamento da lei da reforma de 31 do Janeiro 
de 1842. Principiou a ter logo execufao, quando a cadeia 
se achava no largo de Palacio. 

Este edificio em sua organisa(;;ao nao corresponde como 
ja dissemos ao fim a que e destinado, por quanto devendo 
OS presos, a elle recolhidos, ser classificados pela ordem ou 
grao das penas, que cumprem, a isto nao se presta elle devi- 
damente. Nao comportando a lotaijao das cellulas o nume- 
ro de individuos a elle recolhidos, conforme a sua crimi- 
nalidade e penas, a necessidade da lugar a que habitem os 
sal(jes, de sorte que sendo o carcereiro obrigado a compa- 
recer a qualquer occurrencia, que se do entre os presos nos' 
seus alojamentos, ve-se forcjado a atravessar os saloes a todo 
bora do dia ou da noute, para tomar providencias, oxpon- 
do-se assim a ser violentado por algum dos presos que Ihe 
vote odio ou mesmo por qualquer combiiiagao feita com 
fins mal'evolos. 

Precisa, por tanto, de maiores accommodaroes para se- 
guranca dos presos e garantia dos respectivos empregados. 

No pateo interno exisie um excellente po^o, empedrado 
0 muito abundante d'agua. o \ 

Pela lei provincial n.° 27 de 22 do julho de 1838 se 
mandou construir nas cabecas de comarca edificios para 
cadeia, sessoes da camara, do jurj' e audiencias das aucto- 
ridades; o que' se tem realisado em algumas partes, po- 
rem quasi sempre com detrimento dos cofres publicos. 

Oaes cla Sagr'a^ao.—E sem duvida a obra 
geral de mais importancia que ha na provincia. 

Foi principiada em 14 de setembro de 18^41, com o fim 
de evitar a excavaoao constante do mar na barreira, onde 
esta assentada a praga do palacio, o o esboroamento d'ella, 
de acabar era beneficio da salubridade publica com o panta- 
no que havia desde o Baluarte ate os Rijraedios, de facilitar 
a communicagao da Praia-grande, ou praga do commercio, 
com ossas differentes ruas que vao sahir ao mar d'esse la- 
do, de dar mais forca as aguas do porto por meio d'esse 
encanamento parcial, c de embellezar por fim a cidade. 

Desde os tempos coloniaes esta projectada esta obra. 
D. 'i31ogo de Sousa, depois conde do Rio Pardo, notando 

a obstruccao do nosso porto, quando capitao general d'esla 
capitania, procurou remediar este mal, que Ihe parecia cres- 
cer rapidamente, pois que ainda em 1717, no tempo do ca- 
pitao-general^'femiardo Kt^ira de^3«^Tedo, havia fundo pa- 
ra naus, 0 qual iol diminuiMo constantemente, de maneira 
que em 1799, dos dous surgidouros, proximos ao Dester- 
ro e ao Baluarte, apenas n'esle fundeavam os navios em duas 
e meia a tres bra^as de profundidade, quando em ambos, 
no anno de 1780, dezannos antes, o faziam" em quatro bra- 
cas. 

Projectou um caes, que devia partir do forte de S. Luiz 
para a praia das Merces, e n'este pensamento foi acompa- 

I, nhado depois pelos capitaes-generaes^J^ap^TcUas da'^^a, 
D'?!<irnando*>ej;eira'Tb<ij^^ de'Pej'os e I)^^5r'?^!ando"'~AJitpnio 

de rfemnha. 
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Se fosse posto em pralica este projecto, estaria hoje rea- 
lisaclo pela efflcaz cooperaQao, que cncontraria da parte do 
commei'cio, pois que proporcionaria commodidades para o 
estabelecimento de arraazens e ediflca^ao de utna alfandega. 

Nova tentativa, ainda debalde, fez-se quando o consellio 
da provincia pediu em 6 de dezemhro de 1830 ao presi- 
dento da provincia a planta do literal do rio Anil, desde o 
balnarle de S. Luiz ate a ponta dos Remedies, e outra da 
barreira de Sao Francisco ate a embocadura do igarape da 
Jansen, com o projecto e orcamento de dois caes, um entre 
0 i' e 0 2° ponto, e outro,entre o 3" e o 

Tem tido a obra do Caes da Sagracao varias interrupcoes, 
pelo que ainda nao esta acabada, pedindo a verdade que se 
diga, quo abs esforfos, zelo, e actividade do conselheiro An- 
tonio Manoel de Campos Mello, quando presidente d'esta 
provincia, se deve todo o trabalbo de entulho desde o ba- 
luarte ate a praia do Caju, e teria elle acabado com muita 
economia esta obra, se nao baixasse ordem do ministerio 
da marinha para ser interrompida no momento, em que ha- 
via verdadeiro amor por ella, e plena fiscalisacao. 

A obra, que actualmente se vo, foi no tempo da presiden- 
cia do dr. Joao Antonio de Miranda planeada e orfada pelo 
capitao do imperial corpo de engenbeiros Jose Joaquim Ro- 
drigues Lopes, tambem incumbido de sua execuQao ate 
1845. 

Desde Janeiro ate 11 de maio de 1840 dirigio-a o enge- 
nheiro civil Julio Boyer, sendo n'esse dia substituido pelo 
tenente-coronel de engenbeiros Joao Vito Fieira da Silva. 

0 engenbeiro Lopes constmio 229,140 palmos cubicos 
do alvenaria, com 9,120 palmos quadrados do revestimen 
to da muralha, 138,088 palmos cubicos de entulho. Des- 
pendeu 27:407f$12Gl reis. 

0 engenbeiro Boyer construio 92,000 palmos cubicos, 
contendo 3,680 palmos quadrados de revestimento. Des- 
pendeu 23:000;5000 reis. 

0 engenbeiro Vieira fez 1:236,28(3 palmos cubicos de al- 
venaria, contendo 39,868 palmos quadrados de revestimen- 
to da muralha, inclusive todas as obras. internas e rampas, 
e mais 3:042,273 palmos cubicos de entulho. Despendeu 
203:974^324 reis. 

Das ii03 bra^as de extensao de.st^ caes, ja se acham con- 
cluidas 190 ate a altura conven"fente, entulhando-se a rua 
do caes na extensao de 172 bra^as e 86 de largura, inclu- 
sive as mnralhas ate a devida altura. . 

.S'obre esta obra disse o distincto engenbeiro \^dreu^ 
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No principio do Coes, junto a muralha do baluarte, en* 
contra-se uma pequena coiumna de pedra marmore, onde so 
le esta inscripcao em letras romanas. 

Este Caes foi comecado em 14 de selembro de 1841 en 
que se feslejou n'esta provincia a sayracuo do Sr. D. Pe- 

I 
boucas 0 seguinte: 

n; 
i 

« Cumpre citar a triste bistoria das obras publicas, que o 
governo imperial tem intentado construir no Maraniiao. 

Em primeu'o lugar—0 caes da Sagracao, cuja primeira 
pedra se langou em 1841. Projectado sem se ter attendido a 
natureza especial do porto do Maranhao, executado sem me- 

thodo e sem arte, tem absorvido para mais de 200:000;$ 
reis, e so apresenta hoje (24 annos depois!!) uma mura- 
lha e uma rampa, feadidas, e abatidas ambas em um sem 
numero de pontos, cercando um pantano, no qual a mare 
penetra todos os dias, e a cujas putridas emanaQoes se at- 

tribue a epidemia, que presenteraenle grassa na cidade de 

S. Luiz do Maranhao!!....» 

dro II. I: C: e J): P: do Brazil sendo sen fundwlor 
exm. sr. dr. Joao Antonio de Miranda, presidente da pro- 
vincia, e sob a direccao do capitao do imperial corpo di 
engenheiros Jose Joaquim Rodrigues J,opes. 

Foi a primeira pedra d'esta coiumna lan^ada na tarde de 
terca-feira 28 de malo de 1844, segunda oitava da paschoa 
do Espirito Santo, e a obra acabada na tarde de sabbado 1 
de junho do mesmo anno. 

Oafezeix'o.—{Coffea arabica. Nao e inten- 

Qi)o nossa o descrover este arbusto, geralmente conhecido 
e tao interessante, que de Jacques Delille mereceu lindos 
versos, e a muitos homens sabios tem inspirado bons es- 
criptos. 

Apenas faremos alguns apontamentos bistoricos. 
Esta planta foi trazida da Guiana francesa pelo sargenl!)' 

mor Francisco de Mello Palheta, e cultivada a principio nO 
Para, entao unido a Maranhao formando um so Estado, pof 
um tal Agostinho Domingos. 

Animou o governo esta cultura, ordentfndo por carta 
de 30 de julho de 1731 a iseng-ao de direitos por tempo d® 
12 annos no cafe aqui cultivado, e pela resolu^ao de 6 
junho e decreto de 24 do julho de 1743, que unicamenl^ 
se despachasse em Portugal o cafe, que ahi chegasse d'est" 

istado. Em 1749 baviam no Para 17 mil pes de cafe. 
Pela resoluc-ao regia de 30 do janeiro de 1768 foi aind'' 

a sua exportacao isenta de direitos. 
Presentemente constitue um ramo de commercio tao P® 

queno, que e necessario ser importado d'outras provinC'^ 
0 chanceller Joao Alberto de Castello Branco levou d 

ta provincia para o Rio de Janeiro dous ou Ires pes. ^ 
Quem diria que essas tenras e mimosas plantas seria'i' 

origem da futura riqueza de tantos lavradores? 
lloje procuram elles levantar a Castello Branco um m'"' 

rnento, que lembre o nome do introductor do cafe e a g''' 
tidao dos que se dedicam a tal cultura. 

Ao menos parece quo vae acabar-se o esqiiecimento 
este, porem o sabio naturalista A. de Saint llllaire 
pera pela resposta da pergunta, quo na pag. 247 do2''V^ 
da sua ViaQern ao lirazil fez, « se Martim Affonso 
sa nao merecia, que os brasileiros Ih'erigissem um 
mento de reconhecimento pela introducQao da cana d a®' 
car no Brazil ? » i 

Assevera Monsenhor Pizarro em suas Memorias 
cas do Rio do Janeiro, que no reinado de D. Manocl>, 

' j-jlJ 
este arbusto transplantado da India para o Brazil, onde P 
cipiou a prosperar, e com tudo foi mandado arrancar I ^ 
ordem i-egia para conservar o commercio com a Asi^' 
pondo-se a pena de morte aos que tratassem da sua 
ra e progresso! 

Caieir'a.—(ilua daJ—Jaz ao oriente da ilha j|n. 
roatd: e quasi tao exten^a como a de Igoronhon 
fica a L'E. ^ 

A parte occidental da ilha da Caieira chama-se 
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P>rd, por ser urn ponto de reuniao das aves do mesmo no- 

rae, que ahi pernoitam e criam os filhos. 
^Oaixa de ci-edito.—Em 14 de agosto de 

1799 disse D. Diogo do Sousa para a Metropole, que tinha 
Principiado a cxecutar as reaes ordens, para o estabeleci- 
niento das caixas de credilo em benefjcio da agricultura. 

No dia 17 de fevereiro do anno seguinte participou «que 

3 Rezar do todas as deligencias pessoaes e do um hando, 
. luo havia mandado correr, ninguem tinha querido entrar 

sni tal sociedade. 

« Alom d'isso o jure 3 °[o nas accijes nao eram bastantes 
jnteresses para excitar cubi^a n'esta capitania, onde os ha- 
"'tantes ricos tiravam dos cabedaes, com que entravam no 
commercio o lucro de mais de 30 e este obstaculo para 

a sociedade, era bem provado com o acontecimento 
0 ernprestiffio a favor da Real Fazenda, delerminado por 

15. de G e 7 de oufubro de 1796, o qual se esperando 
™ontassse a milhao e meio, nao chegou a 31 contos, sem 
G® argo de estarem a elle hypotbecadas as rendas todas 

0 Eslatio, e haverenv recebido remuneragijes honorificas 

^ concorrentes de maiores quantias.® 
Oaixa ecoiiomica.~0 presidente Dr. Olim- 

^^0 Machado, convencido de quo as instituigoes de credito 

consideradas poderoso agente para desenvolver e aug- 
a riqueza das nacoes, desejou em 185i fundar n'es- 

^^Provincia uma caixa econonuca, com o fim de proporci- 
tambem a classe menos abastada da sociedade meios 

te? '^'^"gnientar os seus capitaes, implantando ao mesmo 
Po em seu seio babitos de economia e previdencia. 

nii formulou uns estatutos, enomeou uma com- 
interina composta d'aiguns negociantes afim de que, 

^^®prido que fosse o disposto no art. 2.° do decreto n." 

de Janeiro de 18i9, obtida do governo de sua 

a auclorisafao, de que tracta o art. 29a do codigo 
se procedesse a installacao da caixa, o demais 

^Coes na reforma dos referidos estatutos. 

^^'izmente nao foi realisada ideia tao util. 
j-aixa-Jiiial .—(Vide fianco Commercial.) Acba- 
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^pregam-se os seus babitantes nn pescaria. 
^ajai-y.—Lago ao sul da cidade de Vianna. Anti- 

gamente cbamava-se bajarana. 
0 engenbeiro da companhia «^Minera0o jnarnnhense» as- 

severa existirem neste iago ainda boje muitos\steios la- 
vrados, os quaes por occasiao de grandes seccas^mdes- 
cobertos e assim altestam a existencia d'antigas moradas, 
que pelo arrpmento, claramente visivel, indicam ter feito 
parte d'uma ^voacao, outr'ora existente a margem d'al- 
gum rio, cujos vestigios indubitaveis o mesmo engenbeiro 
pretende ter reconbecido, 

Os moradoros mais antigos do lugar, e os proprios 
dios descendentes dos primeiros povoadores nenbuma no- 
ticia dao d'essa povoapao, quo por certo foi babitada por 
gente civilisada, pois esta averiguado, que os seus babitan- 
tes conbeciam o uso do ferro pelos pregos e argolas para 
suspender redes, que n'esses esteios se acbaram cravadas. 

Accresce mais, que em 1825, na boca do rloSs^i^arij pro- 

ho ^ exiincta por ordem do Banco do Brazil, 

zo sempre com muita regularidade, e o prejui- 

Para- muito insignificante, mormente se se com- 
^s outras Cakas, infelizes em quase todas as 

—Igarapii que, vindo do centro dafregue- 
ein • "^^cente Ferrer, dezemboca na babia d^i^najatuba 

as ftp '"la dos ^arantjueijos. Da navegafao a cano- 

■ 
1°'^® de'esto igarape, das 10 para as'll boras da noi- 

ranijgo j!'®de 17y2,'i;4^1eceo o C." bispo do Ma- 

leva^o' ^''eiX:ancisco de*^ TWago, cujo corpo sendo 
OS campos d'Anajatuba, foi embalsamado no dia 

"^30 "Spmingues Alberti, que em 14 de 
do mesmo anno o tinha acompanhado para a fa- 

pertencente ao mestre de campo^l;;^- 

—Antiga^^eia dj^ios, situada a(^. de 
® Forrer na margem esquerda do j^o 

de sua embocadura, no igarap^^ajap'o. 

ximo d'alli, e quo entno seccou, acbaram-se cadinbos e bor- 
ra ^ ferro, produzida pela fundif.ao d'este metal. 

—Uma das maiores ilbas do delta do Parnahi- 
ba; com cerca de 6 myriametros de circumferenc'ia e tal- 
vez 135 kilometros de superlicie. Jaz entre a barra de seu 
nome e a de iVelancieiras: a sua-parte septentrional, desdo 
a ponta do Barro preto a FE, ate o pontal que fica na bar- 
ra do—Carrapato,—tem o nome de Fim do pasto, por 
nao ter vegetapo alguma e ser coberta de morros de 
areia. 

Tem uma fazenda na parte orientat, perto do lugar em 
que 0 canal da Lagoa Grande sahe da babia do Mantihlc. 
Estct parte da ilha apresenta uma bella paizagem, sendo 
observada a G ou 8 kilometros de distancia do meio do rio 
de Carnahubeiras. 

A ilha do Caju abunda extraordinariamente em veados e 
jaciis: tambem n'ella existem ongas, e cria-so muito bem 
toda a sorte de gados. A agua potavel, que 6 de lagoas, di- 
zem ser a melhor quo se enconlra nas ilhas do Parnahiba,-' 
visinbas ao mar. 

^aj-d.—Uma das barras do rio Parnahiba. E' a mais 
larga depois da da Tutwa,— e a mais perigosa para n'ella 
cntrar-se, depois da do Sjrrapato, e de todas a mais pito- 
resca. ^ 

Ila no meio d'ella a coroa cbamada do Flamemjo, aonde 
OS barcos encalbiio muitas vezes. 

Esta barra e formada pelas aguas do rio do Torto e da 
babia de Manlihle: entra no mar, tendo ao occidente a 
ilha de seu nome, e ao oriente uma extremidade da de 
G^arias, 

<^ajueir*o. (Ilha do).—parece fazer parte da ilha 
Grande do Faulino, da qual e, todavia, separada por um 
igarape que apenas tem alguma largura na boca, que se ve 
defronte do Commum. 

Deste ponto, ate o igarape do Timbo, que a separa da 
Melancieiras,—conta, pela costa occidental, cerca de 1 
myritimetro de extenfao; o que faz que se avalie a sua cir- 
cumferencia em 34 kilometros. 

Possue os melhores ancoradoiros do rio Parnahiba, por 
ficar na barra da TuCoya, proximo-ao mar. 
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Oal.—Le-se no Ahnanal: do Povo, 1" anno, 1867, o 
seguinte: 

<t Acal de que usamos nas construccocs e branqiieamcnto 
das casas, feita da concha do marisco ou mollusco chamado 
sarnambi, e fabricada em fornos, de construcgao particular 
e apropriada para este fim, que poderia ser muito melho- 
rada taivez, mais conserva ainda a forma primitiva. A maior 
procura deste genero ultimamente, ou, o que 6 mais certo, 
0 augmento que tem tido o salario dos operarios, tern fei- 
to subir 0 preco d'elle, que ainda nao ha muitos annos era 
de ijOO reis o alqueire, e hoje o dobro disso. Dizcm que 
em muitas .partes do interior da provincia ha terrenos onde 
abunda o carbonato calcareo, do qua! com um simples pro- 
cesso so obtem o hydrato de ca!, ou cal commum, melhor 
que a feita de conchas, para o emprego quo costumam dar- 
Ihe. 

As cidades e lugares povoados, que licarem proximos 
desses depositos calcareos, liicrarao muito mais com explo- 
ral-os, do que maiidar ir d'aqui a cal feita, e pelo prego por 
que ella pode la chegar, onerada com as despezas de trans- 
porte. Em jpuitas localidades, onde a madeira ja 6 escassa 
torna-se muitb- dispendiosa a construccao dos ediflcios pela 
carestia da cal, o que facilmenle se remedeia com a extrac- 
rao da cal mineral, onde a houver proxima. Os fornos, on- 
de ainda se faz a cal, que a provincia consomme, sac o do 
sitio chamado Bacurj^ do Gentil Ilomem d'Almeida; Oulei- 
ro, de Francisco dos Santos Franco de Sa; Santo Antonio, 
dos herdeiros de Jolio Antonio da Costa Rodrigues; Bacan- 
ga, de Luiz Jose Joaquim Rodrigues Lopes; Larangeiras, 
de Luiz Paulino Homem de Loureiro Cerqueira; Pyranhen 
ga, de Luiz Antonio Pires.» 

0 distincto engenheiro Andre Reboucas na exposicdosum- 
maria dos seus estudos feitos sobre o porto do, llaranhao 
iiiz ainda a este respeito o seguinte: 

Ju cm 1834 0 engenheiro da escola central do Pariz Rai- 
mundo Teixeira Mendes, infelizmente hoje fallecido, havia 
procedido a experiencia sobre os calcareos da provincia do 
Maranhao, que o levarara a concluir que eram bydraulicos: 

i-i—Os calcareos brancos da Ponta do Tatinga do lugar 
denomin'jdo—Forno velho de cal dos frades do Carmo 

2.''—0 calcareo que se encontra na base da collina onde 
so veem as ruinas do quartel de Alcanfara. ^ 

3.° Os calcareos dos terrenos das Salinas dos frades das 
-Merces. 

4."—Os calcareos de Aruahy. 
No intuito de verificar as curiosas exporiencias do dis- 

tincto engenheiro que acabo de citar. fui a Alcantara, a Ta- 
tinga 0 as Salinas dos frades das Merces, e ahi colhi diver- 
sas amostras do calcareos, das quaes conserve uraa collec- 
cao, quo devera illustrar uma memoria, que a tal respeito 
pretcndo escrever em occasiao opportiina. 

Desejando ter mais minucioso conhecimento dos recursos 
da'provincia do Maaanliao era materiaes de constrncrao, fui 

t:i 
Ijancos de gres do diversas sortes,' dos quaes o mais rijo,!gistro de I 
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incial procurasse animar, com garantiade juros oudequal- 
quer outro modo, a organisagao de uma companhia, que se 
propuzesse a fabricar- em grande escala e pelos processes 
modernos, cues aereas e bydraulicas com os calcareos de 
Alcantara e dos terrenos circamvisinhos. Uma fabrica nor- 
mal, estabelecida em Alcantara, prestaria sem duvida mui- 
to bons servigos a provincia do Maranhao e as provincias 
limitrophes, fornecendo-lhes tao precioso material de cons- 
truccao a baixo prcco; e remuneraria sufficientemente, at- 
tentas as facilidades que olferece a localidade, os capitaes, 
que em tal empreza fossem empregados.» 

Oal^aclas.—Tractando da cidade de S. Luiz do 

Maranhao disse em 17o9 o padre de^^^aes na su" 
Ilisloria da companhia de Jesus na ^tiiicta provincia do 
Maranhao e Para o seguinte: 

« A maior parte das suas ruas se pode andar por ellas 
com commodidades, porque estao cal^adas, sem que as mu'" 
tas chuvas Ihe fa^am difficil a communicacao de umas par 
outras, mas antes Ihe servem de seu maior aceio. Deve mui- 
to esta cidade'ao zelo e actividade do ouvidor geral Joaod'' 
Cruz Pinheiro Diniz, » por ter side quem promoveu o pi'C' 
meiro calgamento que aqui houve. 

X) ouvidor geral JoliSo F^aqcisco j^'ier daMva 
ra ^Itmclaro cm 10 d^utubro de 1780 detcrmi^i a ca- 
mara, que qaanto antes procedesse a arrematagao da obra d'> 
concertos das calfiadas, de que precisava esta cidade. 
guem compareceu, e por isso foram feitas a custa- da cf* 
mara. . v 

Em 31 de julho de 1804 D^2^|^nio de &!H<Janha daGf' 
ma ofliciou a camara dizendo, que era necessario manJii' 
calcar as ruas d'esta cidade, « onde o commercio e civili-"''''' 
Cao tinham dado passos agigantados, fazendo em outros 
umptos envergonhadas as outras cidades da America ain'''" 

as mais antigas! » 
Lembra, que a vista da falta das rendas da camara, 

obrigassem os proprietaries a dar a pedra necessaria 
0 calcamento das ruas, sendo o trabalho feito por call-'- 
tas. ^ 

Em G dc mar^o do 1822 a junta governativa requercU' 
camara municipal a entrega de 14 presospara « excavarp"^ 
dras nas pedreiras Jo Itaqui e continuar nas calgadas." 

Deliberou a junta que se ofiiciasseao governador das 
mas iTesse sentido: foram realmento os presos os uni"-'"' 
calceteiros. 

N'esse mesmo dia a camara municipal pediu a jun^^, 
vernativa para mandar excavar pedras no Itaqui por S 
aOm de sc continuarem as caigadas da capital. 

to'" 
COl'' 

tinuam as ruas mal calcadas. Terminada uma riia, (juas' 

0 calcamento da capital bom pode com_parar-se ao 
mento de Tantalo: trabalha-se sempre, e infelizmente 

ca sao reparados os seus estragos, c. dentro em pouco 
po acha-se quasi toda inutilisada. 

Caiiuir-a Ei>iscopal ou liccLESiASi"''^'^ 

tei"' 

ambsm a S.Marcos e a Itaqui, ondo so achani 03 j,-antes Isnora-so a^dMa" ila smaBcJoTiroreirjoTmlivro 

IG88 a 1734 consta, que ja em 1G88 estava ci'f 
fie cor vermelha, 6 presentemente de preferencia emnrega- 
i]o no calcamento das j'uas do Maranhao. 

Sori.i, por certo, conveniente que o govorno geral ou pro- 

da, sendo seu escrivao o padre Joao Rodrigues Calli''"^'^,j|i 

Parece-nos, que desde sua fundacao nunca so 
n ella muita ordem e regularidade, conscrvando-so S'"' 
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parte dos documentos originaes ou copiados por mais im- 
portantes que fossem, avulsos e misturados uns com outros 
sem destinguir-se a classe, a que pertenciam. 

Quando execiitou-se n'esta provincia a ordem da extinc-. 
Ciio da Companhia de Jezus, sendo presos e remeltidos para 
Lisboa os padres jesuitas, foram todos os livrosdo Collegio 
de Jezus, que Ihes pertenceo, confiados por carta Regia de 

H de junho de I7GI aos cuidados do bispo diocesano. 
Seguado a opiniao do governador Gongalo Pereira Loba- 

to e Sousa era esta livraria composta degrande numero de 

livros raros e preciosos. 
Todos estes, bem como os do Collegio de Nossa Senho- 

ra da Madre Deus, «escoIhidose espurios,® e superioros a 

seiscentos volumes, soffreram muitos extravios, e quando 
6m 16 d'agosto de 1831 o presidente da provincia, entao 
.0 senador.-{iandido^Jose d^aujo^Vfanna, hoje visconde de 
Sapucahy, iMumblo o padre Dr. Antonio Bernardo da 
carnacao C/Silva, tomo bibliothecario publico, «de investi- 
gsr 0 raontao de livros arruinados, pertencentes a livraria 
dos jezuitas)), respondeu este em 2G do mesmo mez «las- 
t'tnando-se «que entre rail volumes pouco mais ou menos, 
que entao existiam, apezar dos grand es extravios, nao 

encontrara uma unica obra completa, que merecesse ser 
^proveitada, visto o destroQO total em que se achavam, nao 
so occasionado pelo cupim e traga, como pelo abandono, 

que sempre se coaservaram, resultando de tudo, que 
sendo a sobredita livraria, em seu principio de um valor 

cstimavel pelas seletas obras dos Santos Padres, exposito- 
•"^s, historiadores e cla^cos, que a ornaram, naquella oc- 
<^3siao desgracadamente, o que restava so prestaria para 

^limento das cbammas.x) ■ • 
A estes males vieram juntar-se cirico mudancas desde, 

a 1863, as quaes accarretaraai ao seu arcliivo tanta 

•^^sordem e confusao, que para encontrar-se qualquer papel 
eratn necessarios muitos dias e ate mezes de assiduo tra- 
balho. 

^Gsejando o Exm. Sr. D.\.u|z da 'CoijceicijOySaraiva le- 
a luz a^te cahos, nomeou^o Sr. ,A^^lonio^oaquimJP<^r- 

'^®"'a de ^rvalho para especialmente incumbir-se de levan- 
0 archivo, que estava amontoado no cbao, e dividir os 

papeis conforme os objectos de que tractavam, obser- 
^ando n'isto a ordem chronologica. 

'^^ecuiado este penoso encargo e de maneira louvavel, 
^f^enou S. Exc. Rm.'' em 1867, que se procedesse, sob a 

^0 respectiv^ secretario o conego magistral Dr. 
^atioel jpavares da ^ma, a arrumacao dos livros, autos e 

papeis existentes, cujo^abalhofoiconcluidoem 1868. 

Actualaiento conserva-se o arcliivo dividido em ti^s gran- 
secQpes, destribuidas em onse estantes, de cetfro poli- 

' saber: na primeira estiio os livros de assentos de ba- 

casamentos e obitos, conliecidos pelas cores encar- 
^ "'> Verde e roxa, tendo no rotulo o'titulo da fregaezia e 

®Pocha dos registros; na segunda acha-se a corresponden- 
g ^xpediente ordinario, as visitas episcopaes, a legisla- 

g ® 'Anitas outras materias: nas outras encontram-se 
(Jq devididos em turraas pela numeraijao das estantes e 

'iiaQos, segundo as materias, por ordem alphabetica 
"oiiiinai. 

Dice. 17. /-I i. 
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Do tudo isto existem indices, de forma que em menos 
de cinco minutos encontra-se qualquer auto ou documento 
procurado, o que prova a ordem com que estao classlfica- 
dos todos os papeis alii arcbivados. 

0 mesmo acontece relativamente aos livros de baptisados, 
casamentos, c obitos, que se acbam inventariados por fre- 
guezias, materias, e epochas. 

Consta 0 archivo de 397 livros, ^m bom estado e todos 
encardernados: d'estes sao de assentamentos de baptismos 
225, de casamentos 58, de obitos 58, e de registros diver- 
sos 56. 

Esta collocado no pavimento terreo da casa particular, 
que serve de residencia episcopal, ao lado esquerdo, n'um 
espagoso salao, e quando este edificio passou por concer- 
tos era 1867 fizerara-se accommodafoes proprias, de modo 
que hoje pode chamar-se uma verdadeira repartigao onde 
existe ordem e methodo, aceio e facilidade, gramas ao regu- 
lamento expedido por S. Exc. Rm.*'' em 15 de junho de 
1867, e a intelligencia e zelo do Rvm. Conego Magistral, 
que a dirige com cui^do e gosto. y 

Oamara, MfVuiiicipal oxi^^^ostiadlo.— 
Escreveu o comniendador Joao Francisco^^l^oa, que um 
dos phenomenos mais extraordinarios,-^tfue offerecia a his- 
toria do regimen colonial, era sem duvida a grande expan- 
sao do elemento municipal, ou melhor o iramenso poder 
politico, que se arrogaram os senados das duas cidades de 
S.\uiz e de Belem, e a volta d'elles a classe dos nobres de 
que sahiam os seus membros. Julgavam-se com direito para 
taxarem o prego do salario dos indios, e mais trabalhado- 
res livres em geral, dos artefoctos dos officios mechanicos, 
da carne, do sal, da farinha, d'aguardente, do panno e fio 
de algodao, dos medicamentos, e ate das manufacturas do 
Xgino, ou de Portugal. 

Ainda mais: regulavam o curso da moeda, davam provi- 

dencias sobre a agricultura, a navegagao, e o commercio, 
impunliam e recusavam impostos, deliberavam sobre entra- 
das, descimentos, missoes, paz e guerra com os indios, so- 
bre a creagao de arraiaes e povoacoes. 

Caminhando sempre de abusos chegaram ate a prender e 
por a ferros a funccionarios publicos e a particulares, fa- 
zendo e desfazendo alliangas politicas, e flnalmente nomeian- 
do e suspendendo governadores e capitaes. 

Nos casos de pouca importancia deliberavam por si; nos- 
mais graves porera convocavam as chamadasyinjfas geraes, 
compostas da nobreza, da railicia c do clero, achando-se 
quasi semprfl presentes; de motu pi-oprio ou por convite, 
OS governadores, capitaes-mores, e officiaes de justiga e fa- 
zehda.' 

D'onde Ihes veio porem este poder immense ? De abusOs 
somcnte, porque pelas diversas ordenagijes do Reino, espe- 
cialmente as philippinas, proraulgadas justamente no tempo, 
em que foi povoado o'^ranhao, se conhece qtie a jurisdi- 
gao das camaras ficou sendo meramente administrativa c 
economica, isolada e restricta a cada termo ou raunicipio, 
sem nenhum caracter politico, ou de representagao ou do 
principio popular, visto que as mesmas juntas de homens 
bons so eram auctorisadas para fazerem postoras dentro dos 
estreitos limites ja assignados. 
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Algumas cartas rogias c entre ellas a de 4 de dezembro 
de 1677 trataram du reprimir as usurpagoes das camaras, 
0 que prova a falta de fundamenlo legal para essa larga ju- 
risdicoao. Contra estas disposicoes, achahdo-se eritao na cor^ 
te Manoel Guedes Aranha, como procurador do Estado do 
Maranhao, representou por meio rl'um requerimento, co- 
nhecido na liistoria pelo nome de Papel politico sobre o Es- 
tado do Maranhao. 

Queixa-se pMncipalniente da obrigaQao de irem as cama- 
ras a presenca do governador em corporacao sempre que o 
negocio que se tratasso, fosse do servigo d"el-rei, c nao sini- 
plesmente comnium'ou do povo, « porque, disse elle, ja nao 
ha negocio commum, e sim d'el-rei, e por serem as -casas 
das camaras, nao de partlculares, e sirn deputadas para taes 
actos, nao devia o senado da camara, por qualquer pretex- 
to on accidente ser chamado a palacio, debaixo d'um corpo 
de guarda e estar esperando em pe a porta d'uma sala quan- 
do Ihe (juerem fallar, o que muitas vezes e de caminho, de 
pois de longa espera, ou como ja succedeii, sahir urn com 
nm pao na mCio, poslo em fresco de mcnores, c dizer uma y6abendo o governador %;;tiiur d?S4o 5F8jiez6s,"^ntao no 
semsaboria » triste estado, a qnefcliegou a casa pfirPf^P- 

Pode pois dizer-se, e sem receio de errar-se, que a in-prehendeu os vereadores, e ostesem28dejaneiro de i089 
capacidade, a corrupcao, e connivencia dps governadores, o Ihe responderam, (^»e«do, i que Ihe beijavam as maos pela 
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mara no dislricto de sua sesmaria podiam dar licenca para 
se fazerem os edificios, observada a boa ordem do arrurna- 
mento para o servico publico.)) 

Em 17 de julho de 1773 a cam^ representou a el-rei, 
pedindo algumas ^eiras e um^^tinado de damasco para 
compostura e aSMio das suas portas e janellas, valendo-so 
0 senado da camara &s^mprestimos quando precisava. 

Em 1774S§aquim deB(^o, informando este requerimen- 
to, disse «quanto aos cortinaOTS e cadeiras para a casa da ca- 
mara Ihe parecia que esta despeza so se poderia fazer quan- 
do a camara tivesse dinheiro de sobejo, depois do nesta ci- 
dade se fazerem as muitas obras publicas, que se precisa- 
v^m. pn'fs nn mesma casa da camara haviam banc"os"ou ca- 
deiras de M^co'.ia ou solla sufficientes, e com elles se po- 
diam remediar. » 

Entre es^s obras de gra^le necessidade citou a rcedifi- 
cagao da e casa da pmnara por estar inteiramente ar- 
ruinada toda a banda do'mar, So que s* podia acudir com 
promptidao, antes que viesse abaiM. 

mal definido, confuso, e contradiclorio das leis, e finalmen- 
te as causas imprevistas e accidentaes e que deram origem 
a tantas exageragijes de poder. 

da camara municipal da capital.—Tinha a 
camara municipal para seu patrimonio uma legua de terra, 
que Ihe foi dada por Alexandre de Moura em 12 de dezem- 
bro de 1615, separando da referida doacao a beira-mar nos 
varadouros e portos desta cidade e defronte na largura de 
quinze bracas da preamar, onde chega a mare para concer- 
tos dos navies, que aqui vierem. 

Os raoradores vendo, que a camara dava terras nos limi- 
tes da sua legua, commecaram a exigir os da beira-mar e a 
camara julgou-se com direito de faser muitas doacues neste 
senlido. 

Passados tempos appareceram altcrcagoes entre o prove- 
dor da real fazenda Faustino da Fonseca Freire e Melio e o 
1° juiz de fora presidente deste senado, sobre direitos de 
competencia de doagao d'estas terras. 

Levaram ambos suasrazoesaoconhecimento do real thro- 
cuja^^cisao v^io ao governador, que entao era*^iftnca- 

lo f\feiraTi<ibato elfei^a, em provisao de 5 de agosto de 
1757. ^ . 

No tempo do capitao generaNjtie^slles da*TSii^andou 
X^le, que a camara passasse uma data de terrasaS 

l^nardo. 
0 governador Fernando Pereira Leite de Foyos e seus 

siiccessores « 6 que inteiramente fizeram que toda a beira- 
mar fosse doada por alvaras do licenQa pela secretaria do 
governo, entrando nas mesmas a beira-mar pelos rios da 

e outros.)) 
Contra esta resolucao representou o senado da camara, 

composto de Antonio Leite de Meirelles, Bernardo i^ereira 
de Berredo e Miguel Ignacio dos Santos Freire e Bruce a 

• D. Diogo de Sousa em 13 de mar^o de 1804, porque na 
dita provisao de o de agosto se le « que os officiaes da ca- 

merce, que Ihes feZ,"da advertencia sobre a feitura da j-asa 
da camara. a qual deixaram seus^ii^essofes em 
e elles tinham vontade de a acabar, sB a falta de dinheiro 
nao Ihes impossibilitasse as vontades;)) • 
^ senado da camara, officiando ao sargento-m6?^^Viaionio 

de l^ros Pe^ira em 8 de marco de 1689, disse « a no^' 
sa obra da casa da camara temos tenoao de quo saia de p8' 
dra~atc & sobra(J6~^por isso so trata de tirar alguma pe' 
dra que falta, e do-sobrado para cima^ya de taipa, e coni" 
Vmc. esta em vesperas de acabar a igrei^ muita merce nos 
faria se nos remettesse essas taipas, qjj^ficam da obra pa'"*' 
nos podermos aproveitar d'ellas, (yM seus aparelhos.» 

Este^^tonio de1i^ros*t^roiu(^ incumbido da obrf 
da isreja o da casa da Mmara aojicattil ''L .t 

Pela_^(wsao regia de 26 de Janeiro de isis indefei''" 
ei^^M^^pret^ncao do tratamento de~Senhoria, que Ihe r"' 
qq^reu a camara. . 

Pela provisao regia do^smo teve igual resuUadO'' 
pretencao relativa ao privilegio extraordinario do varas v£!" 
melhas no brago^ a prestagao de continencias military®' 
dizeiido sua^gestade, que «indeferia tao extravagante rC 
presenta(;ao, estranhando a indiscripQao com que era 
mulada e o abuso das citagoes, quo contij^a. )) ' 

Por um edital de 16 de ri^io de 1831 a%jnara « cod^ 
dou a todos os cidadaos brasileiros para usarem deD^ 
como divisa, nao so conveniente nas actuaes circumstanc'3 ^ 
como tambem pela recordagao agradavel de nossa g'ori^'' 
aqMncipaQiio politica. » 

Si'sbjyo.—Sendo o Afaranhao em seus principiosa 
do Estado d'este nome, os seus archives deveriam 

preciosos documentos d'esses primeiros tempos, mas exP 
rimentando repetidas commoQijcs, ja da invasao estrang®'*^^^ 
ja do genio turbulento dos'seus primeiros habitantes, 

documentos desappareceram em todo ou em parte. 
Quando foi pela invasSSHiqllandeza parcce, que o . 
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CO se tornou gera!, porqiie poiicos Ihxos restam anteriores 
a esse tempo, e esses mesmos truncados 

Consta d'um aciiordao de 18 do janeiro de 1647, que por 
aquella occasiao se perderam os livros das posturas muni- 
cipaes, e nao e de suppor, que fossem esses os unicos sa- 
crificados a brutalidade da soldadesca. 

Em 11 de janeiro de 1630 o procurador do conselho, 

entao 5i9j;ge''S?H5paio, requereu aos ofliciaes da camara, que 
" para o bom governo da politica d'esta cidade era neces- 
sai'io, que eiles fizessem postnras como nas mais cidades e 
villas do reino se costumavam fazer.» 

l^m tempos mais proximos sendo precise reparar-se a ca- 
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camara, foram os livros transferidos para uraa casa de---    uu uemiai por 
sobrado, mas da tolba va, e arrumados contra a parede. \ que no futuro podia encontrar-se homens, como os' Snrs 
nillTi I   II 1 .. • ^ . Ill  ^ ^ 

tandb comsigo cal e barro da parede damnificaram muitos 

d'esses papeis, tornando-o^ empastados, illegiveis, e perdi- 
dos. 

Alem d'isto pessoas interessadas tem podido arrancar pa- 
8'nas de livros e extraviar volumes-, dando isto tudo moti- 

^0 para applaudir-se o governo, quando mandou executar 
os decretos de.lO de janeiro de 1825 e 2 de janeiro de 1838, 
ordenando que fossem recolliidos |'cort'??os]^ciunento^ que 
'fflportassem a nossa historia. 

Ainda com esta intencao, p^Poffilio de 18 do marQO de 
l8ol, 0 visconde de Monte Alegre/ como ministro do im- 

Perio, incumbio o dr. ^tonio'^ngalves^s de « colligir 

^ esta e n'outras provincias do norte todos os^cumentos 

concernentes a liistoria do paiz, quo por ventdra existissem 
bibliotbecas e archives dos mosteiros e das reparticoes 

Publicas. » ^ 
Eni desempenho d'esta commissao levou elle para o Rio 

® Janeiro os seguintes livros: 

que pezar nos escaparam tao preciosos materiaes para cora- 
pletar o presente trabalho I 

Sabemos^ quo q^nara ^alanicipal tem por ti^s vezes pe- 
dido ao^iJimisterio do It^perio, em cuja secrotaria elles so 
acham, a restituioao d esses livros. 

Nada tem conseguido, embora o Dr. p?fnfa[ves Df^s no 
sou relatorio datado em 10 de julho de 1851 Tizesso ver 
«quo so era precise, que no archive da corte se encentras- ^ 
sem todos os esclarecimentos precisos a nossa historia, nao 
era juste quo as municipalidades e archives provinciaes fos- 
sem despojados do suas preciesidades, o por tanto convi- 
ria procurar-se algum meie para que nao soffressem es ar- 
chives provinciaes com engrandecimento do central, por- 

- I. aiiuinuuus ouulut d ydieut!. uu luiuie poaia encontrar-se homens, como os Snrs. 
iumi(^ade o a chuva, que Ihes cahia de uma goteira, arras-^ioli' ^ena, ^ quo na falta de taes depesitos nada oii 
*^nQO PiOrnSSOTl Pfll p. /"lomnifinnnnrv-i »-nnIt/-vo i-w ^ ^ r, ,s ^ P  _ . •. , . . . 
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7" 
8° 
9" 

1G39 a 
IGSi « 
1647 
1668 « 
1671 « 
1085 « 
1702 « 
1732 » 

  1720 « 
10" cartas regias 1048 « 
11° accordaos 1628 « 

• 12" « . 1075 « luo.j 
Quando esti^^os no,^ ile ^miro em 1807 examina- 

esses livtos, e encontrSmos no do registos do '1073 a 
^,^^ Pag. 92 as razoes allegadas pelo senado contra a croa- 

^^^^0 estanco, queslijo importantissima, que aqui houve; 

.iTnl^ccordiios uma relaQao completa do facto da 
^||Pulsao dos padres jesuitas, de uma das vezes, ^uo o fo- 

se'^' ^ oulros deparamos mais variedado do materia ' digno de notar-se o volume do originaes e cartas re- 

de 1048 a 1798, que e uma preciesa indicagao para 

1001 
1003 
1668 
1669 
1676 
1090 
1710 
1753 
1809 
1798 
1002 
1083 

tem de escrover a hisjoria da provincia. -- — \»\j voui u   y 
tig ^''zniento nao pudemos demorar-nos no^o o tempo 
e para estudar, rever, copiar, tomar apontamentos 

®ditar n'estes preciosos manuscriptos, e calcule-se com 

r ^ ' -1— —    UI-JJUOIUJO iiaua uu 
muito pfTuco podessem fazer em provoito da historia do 
Brazil.)) 

Infelizmente por vezes temos sentide a verdade d'essas 
assercoes, o por isso deixamos de escrover tao largamente, 
como era nossa intengao, os avVigm^Udios e%zuilas por 
falta de esclarecimantos, que existem n\sses Hvtcs. 

Rendas.—A notici^ mais antiga que consta dos livros da 
camara de S. Buiz do'Maranhae acerca das suas rondas, e a 
proposta de uma imposigao de 20 reis sobre o vinho e 
aguardento para acodir as suas despezas, feita em junta ge- 
ral de 14 do fevereiro do 1049, presente o capjtao-mor, 
0 ouvidor, e divorsas pessoas, em numero de quatorse ao 
tode, duas das quaes assignaram do cruz. A junta recusou 
0 imposto para nao ficar fixo para o luluro, dizende os 
cidadaos que antes queriam dar esmolas, cada um segundo 
as suas posses. 

De um livro do- receita e dospeza, cemprehendendo o 
espaco de vinte o dous annos, desde 1050 ate 1071, cons- 
ta 0 seguinte: 

Em 1050 importou a receita total em 53;$iSOO reis, sen- 
do 40^000 de uma prestagao feita pela fazonda real, 3^000 
de condemnaoao ou multas, 9:000 da lancha de passagem 
para^ltapuytapera, 1^800 do fores., A despeza foi de G0j§040 
reis figurande nella 14;?000 reis ao mestre de capelia pela 
musica das quatro festas annuaes d'el-rei, 24j$000 de uma 
caixa de assucar branco remettida ao secretario de estado 
no Reino de propinas, que Ihe competiam em virtude de 
uma previsao rogia—salario do escrivao, porteiro etc. 

Nos annos immediatos encontram-se verbas do despezas 
com acompra de cera para as festas d'el-rei; e node 1054 
umas grades, uma correntOi e uns grilhijes de ferro para a 
cadoia custando tudo 14f^'000 reis. 

Em 1655 montou a receita a 123;S>'i.90; o a despeza a 
H0^190. 

Em 1608—receita 178;?230—despeza 103)Oi230. 
Em 1071—receita !80jS(700—despeza H8.i$300. Na re- 

ceita notam-se as sogumtos verbas:24;5!000 de propina paga 
pelo marchante contractador das carnes verdes; 72^^000 de 

" Coronerignacio Accioli de 12frquen-a cBilva, autor das Me- 
morias historicas e politicas da provincia da Bahia, da Corogra- 
phia Paraense etc.. etc. 

''Major Autonio Ladislau Monteiro Bacna, auctor do Compendio 
das eras paracuses, da Corographia Paraense etc, etc. 
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imposto de doze cngenlios de aguardento; 11^000 do bar- 
co de Tapuytapera; e 33!$!300 de foros de terras. Na despeza 
36:000 aos frades do Carmo, de sermoes e musica jkis fes- 
tas d'el-rei, 30i$f000 desalario ao cscrivao, 10j$!000 ao alcai- 
de, 6 12^000 ao porteiro. 

Do livro de receita e despeza de 1700 a 1738 consta: 
Em 1700—receita' 136^300—despeza igual. 
Em 1720 foi a despeza de214i5(400, notando-se uma ver- 

ba de 40^^000 de aposentadoria ao ouvidor geral, e 8;5!000 
aos ciganos por dangarcm na procisslio do Corpo de Deus. 
Neste anno linha a camara l:140)$i594'de saldos, que dava 
a juros. 

Em 1721—receita 4G8i$067, sendo so do barco do pas- 
sagcm 300/?000—despeza 225)^510. 

Em 1731 OS saldos a juros montavam a 
Em 173!3—despeza 434)$i980. 
Em 1737—receita 264j?000—despeza ■191f5821. 
Em lima especio de inventario, que annualmente se fa- 

zia dos liaveres da camara, e consta do raesmo livro desde 
1713 a 1721, mostra-se quo todos elles se cifravam no se- 
guinte: o.estandarte do senado—as varas dos vereadores 
e juizes—as do pallio—bofete das vereagoes—alguns tam- 
boretes—caixa de pelouros—um jogo de tinteiros de bron- 
ze—padroes de pezos e raedidas—uma imagem de S. Se- 
bastiao—o barco de passagem de Tapuytapera—a casa das 
vereacijes—e uma legua de terra de patrim.onio. 

A proposito destes modestos haveres deparamos com 
nma singul^j^r recordagao' do illustre restaurador da capita- 
nia.Xntonio T^ixoira de^lBUo._ 0 procurador da camara de- 
clarou em vereacao de 27 de dezembro de 1033, que o re- 
forido capitao-mor liavia levado para o seu engenho no Ita- 
pecuru um sino e um jogo de ordenagoes pertencentes 
mesma^siipara, pelo que o desembargador"^ndicante fez 
passar mandado aflm de serem restituidos. 

Em vcrcagoes feitas no moz de janeiro de 1G4G, e maio 
de 1G49 queixava-so a camara do miseravel estado do povo, 
e do seu proprio, requerendo ao"^overnador que nao met 
tesse as suas poucas rendas nos cofres da fazenda real, 
pois a casa das vereagoes estava a cahir aos pedagos, e as 
fontes publicas arruinadas, com que nao as podia dispensar, 
antes liavia mister augmental-as, para cujo fim, e para au- 
■xiliar os concertos llie pedia alguns Indios forros c faculda- 
de para fazer iiovos resgates. 

Das perguntas feitas ao senado pelo ouvidor em acto de 
correigao', em tempo do governador'^rredo ('1718 a 1721) 
resulta, que o mesmo senado tinha—um escrivao que comia 
de salario 40j$000 reis—um escriviio das varas 20;5l000 
um alcaide 30f?i000—um porteiro 12;5iOOO. A receita provi- 
nlia principalmente do barco de passagem arrendado as ve- 
zes ate por 300,-5000 annuaes, e dos foros da legua do con- 
cellio, que uns annos por outros davam 40,5i000. Os saldos 
traziam-se a juros de 6 por cento. 

k carta regia de 31 de marco de 1733 confirmou o pri - —  " 1^" 
vilegio do barco da carreira de>;^antara, e do termo de 
vereagao de 3 de margo de 1739 consta, que esse privilegio 
consistia na preferencia jlada ao barco para carrpgar pri 

■ meiro que todos os outros ancorados em qualquer dos 
dou? portos. 0 dono ou meslro de qualquer barco, que to 
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mava carga antes do abarrotado o da^ramara, ou baixava os 
fretes para esse fim, soffria uma multa de seis mil reis, e 
um mez do pr^o. Quando o servigo do barco ni5o era ar- 
rematado, a>^ara o fazia por sua conta, pagando cinco- 
enta mil re//por anno a um mestre, e cem reis por dia, 
alem do sustento, a niais quatro raarinheiros. 

Da provisao regia de 3 de abril de 1740 resulta tambem 
que de tempos •immemoriaes cobrava a camara um impos- 
to de oito mil reis annuaes de cada barco, que navegava 
para \kantara. 

I^'ao obstante tudo isso, ainda em vereaQuo de 1." de de- 
zembro dc 1737 allegava ella, que as suas rendas nao cxce- 
diam a 200;§000 reis, sendo a despeza superior, pelo que 
nao Ihe era possivel contribuir para a abertura de uma es- 
trada ao Para, que o ouvidor havia proposto. 

Entre a despeza no anno de 1774 figuram estas verbas: 
Esmola que da para o sermao de S.^ebastiao G^400 
Annual que da aos Santos Vogares . \^..... 4^000 
Era 0 que unicamente gastaN^com a igreja. 
A sua receita em 1774 foi  1:073^000 

« despeza  390^103 
Receita. " Despeza. 

183 0 ' Y:233f5073  6:291(9393 
183 1  11:330^284  10:081)5323 
183 2  8:384^236  7:193,5930 

Foieste o seu movimento durante os seguinles exercicios: 
Receita. 

^.5ardo do 4." trimestre de 1856 a 1837 04)^603 
1837 a 1838....  23:208/5320 

38 a 39 31:994^030 
30 a 60...'   29:317!5816 
60 a' 61  31:203^5638 
61 a 62  34:673^!334 
02 a 03  33:G44i5730 . 
03 a 64  37:379^032 
Ola 63    38:063^108 
C3 a 66  68:01o;5906 
66 a 67 :... 101:238^06 
67 a 68  45:368^!732 

■' 68 a 69  177:323^636 
69 a 70  46:043)5746 

Rsr'717:823i5i219 

Despeza 7 
1837 a 1838  23:331,5918 < 

38 a 39  31:972^1131 
39 a 60 . r.. 29:329^120 
00 a 61    31:336^733 

' 01 a 62  34:283)5198 
62 a 63  33:993i588!) 
63 a 64..  37:492/5102 
64 a 63  38:07 lf5036 
03 a 66 68:013/5263 
66 a 67  99:627)5639 
67 a 68  47:001)5443 
68 a 69  112:800^224 
09 a 70  110:362^15'^ 

1870 junho 30 saldo.. 8^503!^ 
Rs/TiY: 823^219 
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OBSEnvAclo.—Do^nnos financeiros de 18G4 a 180s em 
diante acbam-se incluidas em receita as prestagoes mensaes 
de 2:000(5(000 reis recebidas pela camara^do thesouro pu- 
blico provincial para serera .aplicadas a desj^za com o cal- 
Camento das nias da capital, como dispoe o af4^• 38 da lei 
prov. n" 722 do 25 de julho de 1864, assim como as quanlias 

recebidas em apolices por conta do emprestimo municipal 
para o calQamento ^aformoseamento da capital de que tra- 

la a lei provincial n" 733 de 1 de junho de 18G6. 
Godigos.—Possue actualmente os seguintes; 
Codigo de posluras da camara inunicipal da capital, 

1866. 

Codigo municipal da camara da capital da provincia do 
Maranhao, ou repertorio das leis, avisos, ordens, instruc- 
Coes, portarias relativas as caraaras municipaes, e com es.- 

Pscialidade a da cidade de S. Luiz do Maranliao, coordena- 
do por Antonio Ileg^), bacharel formado em medicina pela 

universidade de Corabra.—Luiz 18G6. Grosso volume 
('o 007 paginas. . ^ 

Ambos impressos a custa da camara municipal, sendo es- 
te ultimo exposto a venda por 5;5000 reis o exemplar. 

Sdificio.—Actualmente a camara municipal tem um bel- 
lo edificio composto de dois pavimentos. 

No \^reo acba-se a"^t^ographia do Puhlicador Mara- 

^hense, a casa d'afericao de pesos e medidas, e a sala da 
^'aecina publica. 

No superior tem o tribunal do jury, a sala das sessues da  o     —ir   - -    
•samara, o a sua respectiva secretar;ja«---<^'<»^^ d'aqui para t^^qiambuco c u!>^ia por uma escolta de 

Oainollos.—A camafa"^ 8 do iuwo de'l829 

ao capitao de "cngenh'eiros Dr.^PCimcisco^&emes d 
J ^-a a mandar por cm arrematacao o cal^amento de 117- 

■"^Cas quadradas da estra la do Caminho yrande ate o sitio 

lenente-coronel ^I%(;ella na importancia do 15:210f$!000 
6 a fazer por administrafao os paredoes para a segu feis. 

das barreiras na importancia de 4:320)^000 reis, tudo o^iPlia fflki|tos, da noticia do referido caminho 
"j^t^onta dos cofres geraes. 

Or varias vozes tem-se despendido muito dinheiro com 

Gstrada, e infelizmente ainda esta imperfeita-, e n'al- 
lugares e quaze impossivel o transito, o que e para 

^J^entar-se mormente sendo o unico transito por onde a 

/ ^1'^' se communica com varias localidades da ilha de S. 

„ ou ESTITADA DO AO ParA.—0 

®rnaJor D. i%nando^^tonio de^OTonha, era 1 de ja- 
''o de 179/^ participou.para Lisboa, que cm consequen- 

cia das ordens de sua magestade tinba mandado abrir uma 
estrada para a communicafao desta capitania com a do\ira, 
decjarando-lhe agora o marecbal de campo %gtonio Gorrea 
Ji\irtado de ^endonc^a, encarregado desta diligencia, que a 
estrada estava conclmda ate o rio ^ry-assiu 

Ordenou D. JPgmndo, que a estrada^^parasse por nao 
dever continual-a visto ter entrado na capitania do^ara. 

Fazendo ver o governador d(5S2iii;<\ a impossibilidade em 
que estava de proseguir neste empenbo, D. Fernando man- 
dou continual-a, e se fez toda a custa do %ranliao, aca'ban- 
do-se em margo de 1794. 

Houve outra estrada feita pelos incansaveis padres da 
companbia de Jesus, por onde elles se dirigiam a oitocgn- 
tas aldeias d'indios entre 'Msjj'anhao &S^ra. 

F^or esta estrada e porCoutraj Oue com esta se confuadio, 
aberta pelo mgstre de Cajnpo^nes^^ffieiro no tempo do !) mes 
bispo D. frei/ntonio de^dua, faziam os correws suas via- 
gens, quando os corsarios infestavam as costas d'esta pro- 
vincia. Vide liispos (D.- frei Antonio de Padua) e Corsarios. 

Por um aviso do ministerio d'agricultura foi concedido 
ao capitiio^^toniOy^se^ll.'}/^<ova e ao tenente-coronel/^n- 
tonio ^arneiro da^va^iveira o privilegio para abertura 

ade de Be- 

-ja 

cpwfa em 8 do j 
'^fficiou ao ^sidente dii^do, que tinba deliberado man- 

^ir da Africa_5 ou 6 casaes de camellos, a cxpensas" 

®'^as, para serem destribuidos pelos lavradores, pagando 
por ser «o clima d'esta provincia proprio ^ propa- 

.Saoao d'esta alimaria.» 

■ ^ £^"^araj embora crente, que isto Ibe pertencesse pela 
ei de i.o tie outubro de 1828, pedia com tudo a approva- 

?ao do^Qncelbo da provincia. \ 

^ ^^aminiio-Grancle.—(estrada ale a villa dob^reh^^pela matta da aldeia de iMaracu a findar nos cam- 

Contratou a presidencia esta estrada, tendo de cum- posMo Mearim, para a expedicao das boyadas (J^Iaranbao 
P^'itnento 4:500 bragas, com o cidadaoNi»3o>KeiraNeite e Pkjuby sendo d'este servico incumbido um tal^ibuquer- 

30 de julho de 1867 por 7:760i$000 reis. 

25 de maio-ae 1868 o Dr. "^sen P^-reira auctori- 
iti _ ^ "v.  

de uma estrada de rodagem de Caxias ate a 
lem, no Para^ Vide Caxias. ^    

Oam.ii:i.li.o ou EsxRAnA-fiOTTAUAXHAO a^^^nambi^ 
n^biuiiA.—Em 1 l(lB--Rrriodo 1698 participou 
sua iTOgestade'lio descobrimento do caminho e communl- 

ira - _ 
soldados e indios, que o governador mandou acompanbados 
por uns homens, -gue d'aquelles campos tinbam vindo com 
OS seus primoiros descubridores.j) 

Foi este descobrimento em flnsde 1697, . 
Oamiiilio ou estrada doNi^rA a m^hanhao.—0 

governador do Para D.^lPGrfi^ido deS^tbayde, notando em 
1708 0 rapido decrescimento da product do gado em 
Marajo, e vendo a populagao necessitada de carne e fari.nha, 
resolveu no anno seguinte ab^r uma estrada de villa de 

que. 
Em 11 de junho do mesmo anno dizia o governador, que 

aquella estrada estava ja feita em metade de sua extensao. 
Iloje nem se sabe por onde ella passou. Vide Carolina. 
Oaminlio, ou itinerario D0f«n^DiN.4NEnto 

RA E"MAii^NnAO PELASPfiOVINCIAS DE*»K^ GERAES E'TTS^Z.— 
Esta Slemoria, composta pelo brigadeiro'^mundoSiise da 

Oampos clas poixilbinlaas ou DrtrxNTA- 
NiiEDEs.—Ficam entre os rios Itapecuru -c Mearim, legua e 
meia distante da lagem do curral. 

Constam de 3 a 4 leguas de coraprimento, e 2 a 3 de lar-. 
giira. 

Nao se alagam pelo inverno, tem bons pastos, no verao 
sentem falta d'agua, pelo que os criadores de gado levam 
u'esse tempo seus animaes parS as margens do Mearim. 

Gsijxa-n.stxxlsx.—(Cassia braziliana. Lam. Tapy- 

rana coyana. Pison.) Esta^planta emprega-se raramente 
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hojc na medicina, porem antigamente era com rauila fre- 
quencia, corao laxativa, raras vezes so, e quasi sempre co- 
mo correctivo junto com oulros remedios purgativos. 

No tempo da invasao franceza, os francezes, que anda- 
ram pelo Mearim, colherara grande por^ao della, e enviaram- 
na para Pariz secca e em conserva. 

Oaxxar'atiu.a.—Pequeno povoadoperto deS. Joao 

de Cortes. 
Oaixar^ias- (ilha das)—Situada junto a barra de 

seu nome e do um bra^o do rio pouco consideravel, que a 
divide da ili)a dos Poldros; estende-se ate a barra do Cajti, 
tendo quasi metade de sua costa septentrional, na parte 
que fica para oeste, banhada pelo Atlantico. 

Ao Sul, aonde e muito chanfranda,—o igarape do Gue- 
rindo e o do rio do Torlo separam-n'a de 5 ilhas—a das 
Efjuas,^ a do 3Ian(juinho, a do Cardoso, a da Desgraca e 
outra muito menor. 

Consta de 2 quarteiroes: n. 11 ou da Caicara, e n. 12 
ou da povoacao, que tem o mesmo nome da iliia: n'ella 
criam-se gados e faz-se plantagoes de legumes, arroz, cana, 
etc. Produz madeiras de construccao, e certa arvore (a mun- 
guba), da qual se extrahe uma qualidade de estopa que se 

, emprega no calafeto das pequenas embarcaQoes, e e por is- 
so objecto de commercio. N'ella encontram-se tambem—on- 
?as, veados, pacas, tatus, caititus etc. 

Esta ilha, que nao tera menos de GS kilometres ,de cir- 
ciimferencia, parece ser -a maior das niuitas que pertencem 
a freguezia de Arayozes ou do Engeitado: deve ter 140 ki- 
iometros de superficie. 

Alem da povoaQao e do lugar denominado Caicara, tem 
mais outros lugares, como bem o Chichd ("veja-se este 
nome) onde fazem-se pescarias de tainhas, pescadas etc 

Oanarias.—Insignificante povoacao, situada na 
costa oriental da ilha do seu nome: seu porto, sobre o rio 
que faz a barra tambem denominada—Canarias,—dista 5 ki- 
lometres do mar. 

Oaiiarias. (barra de)--E' nma das'embocadnras 
do Parnahiba, e considerada como a verdadeira cbntinua- 
Cao d'este rio, ate lanc-ar-se no mar, entre a ilha Grande e 
a dos Poldros. 

Serve de divisao entre esta provincia e a do Piauhy. 

Oaixar'ias.—Uma das bocas por oude o rio Par- 
nahiba desagua no occeano. 

Oaiieila.—Serra, que corre de N. E. a S. 0. en- 
tre 5" 40' e 6" 33' lat. merid. e 40" 10' e 40° 46' long. occ. 

Oaixolleir'a.—(Laurus cinnamomum L.) Veio esta 
planta da Guianna franceza para o Para, entao unida ad Ma- 
ranhao formando um so EStado. 

No principio de sua cultura foi tambem isenta de direi 
tos a sua exportaeao. 

E' dotada de propriedades estimulantes e tonicas, e poi 
isso se emprega na arte culinaria e em confeitarias nas 
pharmacias o nas perfumarias. 

Presentemente 6 raridade o apparecimento d'uma arvore 

destas na provincia. 
Nos jardins e cultivada uma variedade da arvore indica 

que muito se assemelha ao Laurus cassia de L. tanto pelos 
caracteres botanicos, corao pela natureza da casca, a qual 
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e mais grossa e lenhosa que a melhpr de Ceylao, sendo a 
do Brazil mais abundante de principios mucilaginosos, e, 
menos rica cm aroma. 

A beneficio do commercio da India por Alvara de 8 de 
abril de 1021 mandou-se fazer pauta annual da avaliacao da 
canella e do anil, como se praticava com a roiipa e mais fa- 
zenda de avahacao. ^ 

Com 0 mesmo theor deste se exp^io o Alvara de 9 de 
marco de 1622. 

Por carta regia de 30 de julbo do 1731 foi isenta de pa- 
gar direitos a.canella d'este Estado com o fim de animar- 
se a sua cultura, 

Pelo capitao do Bergantim Europa. disse D. Fernando 
Antonio de I^oronha em 27 de julho de 1798 a D. Rodri- 
go de Soiiza Coitinho haver recebido de Luiz Severiano da 
Veiga um caixote com 4 plantas de canella, que mandou 
logo transplantar. 

Terminou assegurando «quodavam toda a esperanga, que 
elle Ihes fazia pessoalmente suas visitas, que assistia ao seu 
tractamento, na certeza de que estas uteis e innocentes plan- 
tas Ihes seriam gratas.B Quanta puerilidade! 

Oaiigapar^a.—PcMjueoo povoado em distaiicia de 

pouco mais de duas leguas da villa de Anajatuba. 
Oantanlaode.—Pequena povoagao perto da villa 

do ItapGcuru-mirim. 
Oantanlieclo.—(Vide Campo das Pombinha^i 
Oaxxto Oraxxdo.—Um dos riaclios tributarios 

do rio Flores, no qual desagua'pelo lado direito. 
Oapolla DO UAUATEIftp ou DA QIIINTA DAS LARANfi^l' 

RAs OU DO BAi)AO^Dj^j^i|.jbEm 20 de margo de 1811" 
Bispo DiocesaTlo'*ordenou, que se passasse portaria na fo'' 
ma do estylo, a requerimento de"^^^t}QQcalves d^SUya," 
'^ij-ateiro, upara que podesse erigir um oratorio public'' 
com porta para a rua na sua (Juint'a das '^^qrangeiras'' 
hoje do Barao do Bage. 

A 17 do mez seguinte foi passada a referida portar'"' 
porem a capella so foi vlsitada e benzida em 19 de ago^'" 
de 1816 pelo conego^Fejipe^etiicio" dos^'H^sos ^^rdos®' 
celebrando ello alii pela primeira vez o santo sacrificio 
Missa. 

Nesta singela capella foram sepultados, em 22 de 
vembro -de 182!,, os restos'inanimados do seu pied^s" 
instituidor, que, na idadede7u annos, falleceo victima 
ma ascite. ' ^ 

Erasolteiro, natural da freguezia dj) Sao Pedro deSerj''; 
arcebispado de Braga, filho legitimo de Goncalo Fernaii" 
da Silva e Paula Gonsalves Ramaiho da Silva.' ^ 

Diz )Yon]j, quo a fortuna dos ricos, a gloria dos hei'O^'' 
ea magestade dos reis, tudo se acaba por aqui jaz. 

Infelizmente assim niio aconteceu para com este cids' ^ 
tao coberto de lionras, pois era Alcaide-mor da villa do _ 

pecurii-mirim; fidalgo cavalleiro da casa real, comment" 
da ordem de Christo, brigadeiro dos reaes exercitos, ® 

>'ernador da fortaleza de Sao Marcos, e tao abencoado 
Deus pelos seus actos de piedade praticados para 
orphaos, para com os infelizes doentes do Hospital d® 
ridade da Santa Casa da Misericordia, que preparou ^ f . 
zenteou largamente, e ate para com os pobres do 
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que mandou abastecer de farinlia por occasiao da fome, 
quo alii Iiouve ! 

Infelizraente, dissemos nos, o repetimos, porque acha-se 
3inda ao lado da sua sepnltura, sobre o pavimento da capel- 

la, .a1^ide, que tern do ser collocada sobre as suas cinzas, 
c admira que ate hoje, lia tantos annos, nao tenba sido 
cumprido esse pio dever pelos seus^^rentes, que delle 
nerdaram muitos conlos do reis, e que tSm vivido ainda a 
i^usta de seus trabalhos e fadigas! 

Oapella de santa anna da sagrada fajulia, vul- 
garmente santanmmia.—Foi edifiCcfda em 1791, bem per 
to do quarte!, pelo arcipreste conego Agoslinho Aranba. 

Teve grande patrimonioj ha muitos annos inteiramente 
Perdido, 

Rm 27 Janeiro de 1887 foi benzido pelo conego Manoel 
^ Costa Delgado o sino maior que possue esta igreja, pelas 

^'oras da manhu, depois da celebracao do santo sacrifjcio 
. Missa. 

^oi fundido e doado pelo Sr. Wilaca, natural do Mara- 
nido, e residente em Pernambuco. 

i OC CAPELLA DO 
< OU CAPELIA DA CAMARA MUMClPAL.^Em 12 de Se- 

tfiTObro de 1807 OS vereadores Jose Pereira^a Silva, Joa- 
Antonio de Lemos Velbo, o Sebastiao Gomes da Silva 

^sriord dirigiram um requerimento ao exm. sr. D^klfiz de 
^ntto Ilomem, entaobispo d'esta diocese, dizend^^ue co- 

® «desejavam prati.car a observancia religiosa, que a pie- 

f^ossi^ monarcbas tem recommendado em snas 

e erigir nos.pacos do conselhoum 
capclla publtca, para n'ella celebrar-se o santo 

^^ciificio da missa, para ouvil-a antes de entrarem para o 

^Paclio e conferencia nos dias de vereag;ao.» 

gg. ®®brarani-se tambem dos infelize^presos, c por isso de- 
^^J3vani, que eiles ahi.satisfizessem todo& os deveres, pr&s- 

^ pela igreja aos seus filhos. 

Cas pedinilo a « concessao das faculdades e licen- 
' conformi.dade das constituigoes 

^^S'asticas e sagrados canones.» / l'<j. ^ 

■^((N ®®oUinte ■pT0TT3no''o^^^poo seguinte despacbo : 
Q ^ nossa caniara se passe provisao na forma do estylo,» 

li) do mesmo mez cumprido pelo benefi- 
concedendo-se licenca para ercccao 

^"''pella de pedra e cal, como determina a constitui- 

nr.. '^'spado n. m 
^''ovado 

092 0 seguintes, no lugar que fosse ap 
reverendo paroclio respectivo, para o que o 

ten '>'SP'> « Ibe deu commissao, e Ibe commet. 
Seijj vezes afim de poder benzer a primeira pedra, 

por official de pedreiro com as cruzes ne- 

(la '^sta provisao registada a folbas 87 do livro 22 
(ISo iTiunicipal em 12 deoutubro de 1807 poraccor- 

\ ^'^^esma de 2.3 de setembro do mesmo anno, 

ilelitjj ' outubro do referido anno o reverendo Jose Joao 

'''a, ^ ^aldas, parocbo da freguezia de N. S. da Victo- 
^'Ou jj ^'istoria no lugar desi'gnado pela camara, appro- 

benzeu a primeira pedra e langou-a em lugar 
tudo na conformidade do ritual romano. 

dizer-se, que n'essa epocha baviam sempre de 
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duzent/s a trefeentas pessoas, recolbidas na cadeia publica, e 
nenbuma assistia a qualquer acto religioso, «facto este que 
ainda se fazia mais aggravant?, nao so por ser praticadoki' 
vista e face das principaes autboridades da cidade, como por 
nao constar, que bouvcsse outra alguma cidade do Reino, 
em que se tolerasse semelhante falta. » 

Assim 0 disse a camara municipal, em 13 de agosto de 
1808, entao compost;w}os mesmos cidadaos acima ditos", e 
de Eugenio Irazao D^illim, ao reverendo vigario geral o 
Dr. Joao de Bastos^^^Sfheira. 

Antes dcstes camaristas ja outros, de acordo com o juiz 
presidente da camara, tinhnm pretendido remediar ou des- 
truir esta falta, 

Facilmente se prova isto com uma provisao, passada em 
11 de abril de 1807, por ordem da camara, pelo dr. Luiz 
d'Oliveira Figueiredo, do desembargo de sua alteza real, 
juiz de fora, presidente do senado da camara e mais vereu- 
dores, p^a qual foi provido o padre^ntonio^^,M5liann(^/(ior- 
reia de Farias n'essa capellania, « enialtenfao a notoriedade 
de sua nobreza, transmitida desde os seus antigos progeni- 
tores, paternos e materno.s, adquiridos pelos muitos servi- 
Cos, que fizeram,» com as obrigafoes-estabelecidas em va- 
ries accordaos, « as quaes eram dizer missa todos os do- 
mingos e dias santos as 8 boras, assistir no oratorio aos 
padecentes quando houvesse execugao da justica, desobri- 
gar OS presos em tempo de satisfagao dos preceitos an- 
nuaes, e em suas enfermidades, sendo a mesma capella por 
elle conservada. » 

Este padre estudoii no seminario do Para, obteve letras 
demissorias, cm virtude das quaes o reverendo bispo do • 
Para Ibe conferio ordens sacras, e ainda la estava quando 
alcan^ou esta nomeacao. 

Ainda se prova isto com o officio, que o ouvidor Jose 
Francisco de Abreu Costa^/urtado em 10 de abril dirigio 
aos vereadores dizendo, que accusava a recepQao do officio 
d'ellcs de 7 do mesmo mez, e que approvava a despeza, « que 
pretendiam fazer para remediar a necessidade de uma pe- 
quena capella com os competentes paramentos, um tapete, 
cortinas de damasco, quatro bancos, e iima banquinba com 
a necessaria pintura e um portao de entrada. »■ 

Occupados porem com outras obras, ou assustados por 
falta de meios pecuniarios, e ate « receiosos de que ao so- 
berano podesse desagradar a creagao de uma pequena ca- 
pella embora para fim tao justo e piedoso,» limitaram-se 
apenas a pedir a devida licenga a sua alteza real. 

Apenas empossados das varas do, senado da camara, es- 
tes vereadores olbaram para tal obra com o maior desvelo 
julgando-a, e com muito acerto, nao 'so de primeira neces- 
sidade como tambem « que jamais iriam de encontro a yon- 
tade de um principe, tao solicito pela observancia dos pre- 
ceitos religiosos. » 

Para tal fim em 9 de setembro de 1807 dirigiram um of- - 
ficio ao^rregedor da comarca, ro^ndo o seu concenso. 

0 mesmo praticaram com ojuizj^sidente, que entao mo- 
rava na ribeira do^pecurii. ' 

Ambas estas amboridades responderam em 10 e 18 do^^ 
mesmo mez approvando a idea, e louvando o zclo dos mes- 
mos camaristas. » 
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Assim animados e cheios de csperancas dirigiram-so ao 
Wlado di^esano, e alcancaram a provisae, jSydita. 

Uados estes primeiros passos, ordenaram ao\TOCurador, 

que mettesse raaos as obras « apezar de nao haver fundos 
alguns no tofre do conselho, e sim dividas, todavia corifia- 
vain, (jue no sen zelo e actividade faria com cjue se concluis- 
seesta irtiportante obra, sem comtudo impedir o pagamen- 
to dos ordenados, e outros artigos, tambem da primeira 
necessidade. »^ 

Era exigirmuito desinteresse e sacrificios deum homem 
qualquer, e muito mais de um pqbre procurador. 

sFelizmente esse procurador era seJDastiao G^es da^W 
va^lford.- 

Corno homem honrado, activo e trabalhador, procedeu a 
varias cobrancas, conchiio a capella e mais outras obras, e 
ate pagou avultadas dividas do conselho, sem deixar comtu- 
do de satisfazer os ordenados aos respeclivos empregados. 

. CAP 

Naa se calaram os camaristas, appellaram para o vigario 
geral, lembraram que o dito corregedor, « convencido da 
urgente causa que oslevd'u a tal edificacao » approvou-a no 
principio sem cuidar deordem regia, porem « de umcerto 
tempo em diante julgou mais plausivel ostentar-se por C3 
pricho contra os justos sentimentos da camara, ainda effl 
materias de reh'giao, e pelos motivos entao publicos n'esta 
cidade.» ■ 

Lamenta\^^, sem duvida para mais saliente tornar a con- 
tradicQao do^^regedor, « que elle assim se expozesse a 
censura dos prMentes, que lii'a fariamsem duvida, quand" 
procurassem'aj-azao sufficiente de approva^ao a edificacSo 

desta capella, e por outro lado feita esta tentar nao so di' 
ficultar a sua aberlura, mais ate jmpedil-a, no que imitou o 
juiz presidente da camara, quando figurando na sua idei^ 
uma fantastica superioridade sobre os vereadores tenta\J 
por iguaes motivos impedir ultimamente a conclusao d'esW 

Semnre prevenidos, apenas deu-se comedo a obra da ca-obra. ^ .o , . co no 

pella, OS vereadores dirigiram-se ao principe regente pej Niio desanimaram, e em p^gira 
dindo a approvagao de tudo quanto tinham feito a tal res^ pago do senado da camara os veieadores dr Jose Pe 
peito, e supplicando a faculdade necessaria para poderem da Silva, Joaquim Antonip do 
applicarceia parte das rendas do conselho como patrimoN zao Castellim, e p procurador da mesma^ast.ao Gpffle 
nio da dita capella, afim de acudir as suas despezas indis-p Silva Belford. 

pensaveis; K ^ ^ ° 
N'essa mesma occasiao proposeram elles o ordenado, que 

julgavam dever veneer o capellao e o sachristao, e encom- 
mendarflmlogo para Lisbon a remessa das imagens, dos va- 
sos sagrados, e todos os paramentos necessarios para a ce- 
lebragao do incruSnto sacrificio da missa. 

Foi muito demorada a resposta da coroa, talvez devida 
as occurrencias politicas, que entao se deram em Portugal. 

Achava-se no entanto a capella prompta, era de urgencia 
constituir-se-lhe patrimonio, afmi de se poder requerer li- 
cenga para oseu benzimento. 

Os vereadores, sempre solicitos, resolveram acudir a sua 
custa com as despezas para acquisicao dos vasos sagrados e 
paramentos necessarios, « obrigando porem certa parte das 
rendas do conselho ao mais, que fosse preciso ao seu gui- 
samento, contribuindo-se ao capellao com um ordenado ain 
da menor da metade d'aquelkv que a sua alteza real se ha 
via representado, como competente ao mesmo. » 

Com este fun levaram tudo isto ao conhecimento do ca- 
pitao-general, e do juiz corregedor da comarca, pedindo a 
approvacao provisoria ate final decisao regia. 

Cahiram porem das nuvens admirados quando o corre- 
ge4or, « apezar de jurisconsulto, se oppoz a essa resolucao 
dize^o-lhes em oflido de 11 de julho do mesmo anno » 
que desaprovava o promlimento d'eltias por ser ^compe- 
tencia regia o ligar em patrimonio os 6ens do co^lho e 
estabelecer ordenados, concluindo, que em quanto sua alte- 
za real nao desse provirer^to a supplica da camara so con- 
servass'e fechada a dita capella. » 

Calcule-se o grau de desespero a que chegararn tao pie- 

dosos fundadores com «semelhante resposta, que os fez pas- 
mar, como confessaram ao vigario geral em 13 do mez se- 
guinte, e'soraente sahiram de tal estado«quando sepersua- 

dinim de quanta pode a intr^ga, que de continuo reina 
nesta cidade.» 

Narrou elle tudo quanto ja contamos ate aqui, desfe-'^a''^ 
do todos OS raios de sua ifa e da de seus collegas contr"^ 
corregedor, « o qual, no dizer d'elle, nao se lembra\a, Q, 

eni materia tao seria nao deviam reinar paixoes e cap^ 
chos. 11 _ jj 

Propoz tambem quo nao so ouvisse o parecer do ] ^ 
presidente « cujos sentimentos se ni3o ignoravam descle 
de abril, em que pretchdeu obstar a ultimacao da cap 
pelas intrigas ja sabidas. r>-- 

No correr da exposicao disse, que nao era proprio dali ^^^ 
ra e desintecesse d'elles vereadores, usarem por titulO ' 

lell' 

siif 

gum das fendas do conselho, embora para flm justo, a , 
ta de tal opposifiio do corregedor e do juiz presidente>^^| 
destruida pela authorisa^ao a elles concedida pelo ge" 
chefe do estado. 

Para evitar todas e quaesquer'duvidas, quepodesse® 
gir, declarou, « quo obrigava-se a contribuir, a sua 
com as imagens, vasos sagrados, paramentos,- com os o 
nados do capellao e sacristao, e tudo o mais, que 
ciso para com decencia na dita capella celebrar-se o ' 
sacrificio da missa, durante o tempo, que occupasse 
cargo, tudo por conta da sua fazenda, pela qual se o 
va a desempenhar esta mesma promcssa. » 

Propoz fmalmente, que so tomasso por lermo 
cimento, que se extr^ihisse copia d'elle, -e so fundafiis^^^jif 
com tal documento uma petifao ao vigario geral rcq 
do 0 benzimento da capella e a licenga indispensavd P 
celebragao dos officios divinos. .g/ 

Diante de tao generosa offerta, deliberaram os 
res acceital-a e agradecel-a em nome do soberano. 

N'esse mesrao dia encaminharam, na forma req"® Ji' 
peticao ao revcrendo vigario geral, que n'esse 
mandou « junlal-a aos aulos e virem elles concluso® 
presenca. » 

Biblioteca Publica Benedito Leite 



CAP 

Apoz quatro dias de anciedade, tiveram emfini os peticio- 
narios o gosto de lereni oste despaclio: 

« Dou commissao ao reverendo conego Manoel Antonio 
Barroso para proceder a revista da capella, dos ornamentos, 
e vasos sagrados, e passar depois a benzel-a na forma do 
I'iUial achando estar nas circumstancias de n'ella se poder 

celebrar, fazendo aos ditos respeitos os autos necessarios 
com as declaraooes, que tambem considerar precisas, e con- 

venientes. Maranliao, 17 de agosto de 1808.—Oliceira. » 
Tinha sido cortado o no gordio nao pela espada de Ale- 

xandre, e sim pela penna do dr. Joao de Bastos Oliveira, 
fiscriptor d'essas linhas, que tanto contentamento deramaos 
vereadores entao em lucta. 

Logo no dia seguinte na capella compareceram o escri- 
^^0 da camara ecclesiastica o beneficiado Joao Jose Barro- 

e 0 conego Wanoel Antonio Barroso, commissario no- 
®eado pelo despacbo, que ja citamos,'em companhia do co- 
■^^go mestre-escola dr. Joao de Bastos Oliveira, provisor e 

^'prio geral do bispado, e do procurador da camara Sebas- 
tiao Gobies da Silva BerforcK 

Depois de visitada a capella e julgada ehi estado de ser 
^'izida, apresentou o procurador as seguintes imagens e 

Paramentos, vasos sagrados e alfaias, que offerecia, durante 
3 sua procuradoria, para o culto e servico da mesma ca- 
Pella: . 

Urn crucifixo. 

Uma imagem de S. fiz,'Rei da Fran_£a^ 
- fj'i ri C.C ^ 
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Uma dita de N. S.'das m 

dita de S. Sebasty^^"^ 
Uw calice de prata. | 

Off - 
\ 

i 
. 

^-dae»sct^ de seda 

patena. 
colher-zirilia. 

Uttia pedra d'ara. 

, cazula, estola, maniplo, 
Salao de soda e veo de lafeta. 

nia dita encarnada e branca, estola, maniplo, bol^a e um 

branco, e outro encarnado. 
dita roxa e verdecom estola, maniplo, bolga e dois 

roxo e verde. 
^•■68 frontaes, um branco, e- dous com as quatro cores, 

amitos. 
^res corporaes dobrados de cambraia, com renda. 

palas. 
J^atro alvas de bretanba com rendas. 

cordoes. 
toaihas de altar do bretanha com renda. 
ditas com renda da mesma. 

^anustergios de cambraeta. 
Veo de tafela carmezim de cubrir o altar. 

J missal. 

galhetas. 
Q "j^^aes de prata pequenos. 

em (, 'l*' ® iniagens, vasos sagrados e paramentos foram 

•^eleb 

^ tJuida benzidos pelo dito conego Barroso 
foi juigaja a capella « promptissima para n'ella se 

^  —£ 4 - 
ficoii ^^'tissimo e divino sacrificio da missa» e o mais "u eifi - ■ ■ 
ti\Q poder do referido procurador, de que lavrou ter- 

®ficficiado Barroso, e todos com.elle o assignaram. 

Dice. VI. J—15. 

Subindo n'esse mesmo dia os autos conclusos a presen^a 
do i-everendo vigario capitular, governador do bispado, pro- 
ferio este o seguinte despacbo, com o qual terminou a ques- 
tao, e deu a palma do.kiumpbo aos vereadores do nobre 
seiiado da camara, como entao se cbamava a nossa edili- 
dade. 

« Vista a representagao do senado da camara f. 4, e o ter- 
mo constante da copia f. o reverendo escrivao passe provi- 
sao parase celebrar na'capella de que se tracta, pelo tem- 
po que se ^conseroar paramentada com os ornamentos e 
vasos sagrados, queconstam da relacao f. {2, pertencentes 
ao procurador do dito senado Sebasliao Gomes da Silva 
Belford, ao qual devertio ser restiluidos pela mesma rela- 
Qao, logo que per elle forem pedidos, depois de findo o 
tempo do dito seu emprego, ficando suspensa ipso facto a 
mesma capella d'ahi em diante, e em quanto uao for provi- 
da em termos Isgaes de patrimonio sufficfente e de orna- 
mentos 0 vasos sagrados, proprios, e approvados pela juris- 
dicQao ordinaria d'esta diocese. Waranhao 22 de agosto de 
1808.—Oliveira. » 

N'esse mesmo dia o beneficiado escrivao da camara ec- 
clesiastica Joao Jose Barroso passou provisao na forma d'es- 
te despacbo. 

Era necessario capellao, a camara nomeou para esse car- 
go 0 padre Raimundo Ignacio de Moraes, que foi confirma- 
do em 20 de seterabro de 1808, e para sachristao—Maximi- 
ano Jose Anjolo. 

Com 0 correr do tempo, e sem duvida quando Sebastiao 
Belford deixou a procuradoria da camara, na capella nao 
houve mais celebracao dos actos divinos. 

Nada mais enconiramos senao em 30 de setembro de 
1823 a camara municipal dizendo ao presidente da provin- 
cia Pedro Jose da Costa Barros, «que mal recebera a por- 
taria de s. exc. de 22 do dito mez, incumbira ao procu- 
rador da mesma, promptificar todo o mister para o sacer- 
dote poder dizer missa na capella da cadeia para consola- 
Qao espiritual dos mesmos presos, devendo ser dita a pri- 
meira missa na segunda dominga do mez vindouro.» 

Quando> estevo na gerencia do governo da provincia o 
commendador Jose Joaquim Teixeira Vieira Belfort orde. 
nou, em 9 de outubro de 1855, a administrafao das obras 
publicas quo na projectada casa de correccao se fizessem 
OS concertos necessarios para se proceder a mudanga dos 
presos da cadeia piiblica, entao no largo de palacio, onde 
esta boje a typograpbia do Puhlicador Maranhense. 

Mudaram-se os pr(/sos na tarde de 13 de fevereiro de 
1836, e com elles la foram as imagens do Senbor^ucifi- 
cado, j^N. S. daJnctoria, de Bei de Franga, e de 
SaoJ?5ebastiao. ^ ^ 

Ficou a capella inteiramente abandonada, ate que na pre- 
sidencia do desembargador %j;;^brosio^'l5<ij^ da^'^fiu^, 
quando se edificava a pequena e elegante igrejti no arraial 
do furo ou canal do Arapapahy, oiricioi>~elle em 23 de 
agosto de 18G3 a camara municipal pedindo o altar da sua 
capella para ser collocado n'aquelle templo. 

No dia 27 satisfez a camara d pedido da presidencia, o 
qual foi agradecido pela mesma dois dias depois.. 

Do entao para ca a destruigao fez progresses e a camara 
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alngou esses dois quartos, que formavam a capc^la, a um 
marcineiro. a ' 

Oapella de sao THiAGO-M.uort?—Foi funJada em 
r789 pelo capitlio Jose Salgado da Sa Moscoso, natural da 
Villa Nova dos Infantes, reino de Galtza, como csta na ins- 
cripcao cm pedra marmore, na frente da capella c por ci- 
ma da sua porta principal. 

No arcjiivo do escrivao de capellas e residuos esta langada 

CAP 

Dr^^s^ftlefonso^dc^ unia escriptura, feita em 6 de desembro de 1788, «em%isterio da justica, entao o Dr.^sCjtftlefonso 
que 0 capitao Jose Salgado e sua mulhgjcJizerara doagao de 
patrimonio a essa capella de 120i$000 cada anno na forma 
seguinte—a fabrica de descascar arroz IG^JOOO, as casas 
misticas a mesma capella iO^OOO, e mais 64^5009 por anno 
no rendimento das casas, que possuiam na rna do Dester- 
ro, bem como 120 bra^as de terra de comprido c 60 de 
largo, onde se achava erccla a m-esma capella do SenJior 
Sua Thin go e fabric a. ■>■> 

Claramente se ve, que ba confusao, entre 

^ler (ks^ouza, todas testemunbas 
Brigo ^Sal^do n'uma justifica- 

lUos originaes da fundacao 

da Cfi^sta, ©yFrancisco 
offerecRhis. pete«Jjinente 
nio, que deu pelo extravio d 
da referida capella. y 

Com este contracto requereu frei iMrotheu licenc.a a Sv 
M. para erigil-a em Ilospicio. 

Foi seu requcrimento encaminbado com a respectiva in- 
formag.ao do bispo diocesano em 8 de julbo de 1832 ao mi- 

"ouza^ 

a escnptura 
a inscripcao. 

A escriptura diz, (jue esfava jd erecta em 1788, e a^ins- 
cripQao assevera que foi fan'la^'a em 1789! 

Nao sabemos como explicar esta falla de barmonia. 
Queria Jose Salgado dizer, queella foi acabada em 1781K 
Seria esta confusao devida a algum engano do seuj^fJr- 

firtugal, d'onde viria talvez a pedra? 
a falta de conhecimenlo da lingua portu- 

. respondente d 
Seria devld5 

vgueza ? 
Acha-se editicada n'um dos arrabaldes da cidade, n'uma 

pequena eleva?ao, que em piano inclinado vae terminar no 
mar. 

Rodeiada de arvores, ao cabir da tarde, e este lugar um 
dos mais agradaveis, principalmente as pessoas melanco- 
licas. ... 

Fallecendo em 23 de maio de 1793 seu fundador, com 
70 annos de idade, ticou ella em poder de seu filho o te- 
nente Rodrigo Liiiz Salgado de Sa Moscoso, que a tractava 
com decencia, e onde annualraente se faziam grandes festi 
vidades. 

Por morte d este a capella ficou in'teiramente abando- 
nada ou despresada. 

Kiarco de 1848 o capitao^'Ttogo'^ose'^Salga- 
' de^ii^Mbscoso, neto do fundador, congo procuradoi^- 

ral e bastante de sua mae D?)5ui7>Rita de Souza^-Satgado, 
fez um contracto com o missionario capucbinbo frei Doro- 
tlieu de Dronero, a respeito d'esta capella. 

Disse 0 Sr>Tly^go aque a capella se achava muitoarrui- 
nada por nao ter quem d'ella tractasse, e como por seme- 
Ibante motivo temia que ella se destrui^se, entregava-a per- 

-fflamente com.o seu competente fundo a frei^rotheu de 
JDfonero para tractar da dita igreja, e ofliciar n'ella por si 
e seus companbeiros missionaries.» 

Causa pena ver tanto abandono, mormente sabendo-ser 
que 0 seu piedoso instituidor nao so Ihe fez patrimonio 
por escriptura publica ja mencionada, como tambem no 
testamento, com que falleceu, obrigou ps bens da sua tpr- 

■ ca para conserva^o d ella, conforme depozeram os presbi- 
teros sectilares^Rsiinjindo'Tg^o de'^©cges,'^c3ncisco 
"Monoel da AiitQnio 

do 

mos. 
S. M. 0 Tmperador concedeu para isso o seu benpelacito 

em 8 do Janeiro de 18S3, e depois de seguirem-se os de- 
vidos termos, o bispo em 18 de julbo de 18u4 proferiu 
sentenca nos autos, erigindo e instituindo a referida capella 
e casa contigua era bospicio regular com todos os-privile- 
gios, graras, isencoes. e immunidades de que gosam os 
mais hospicios. 

A 2i de julbo de 1834, vespera de Sijo Tbiago, teve lu- 
gar a solemnidade da inauguracao, assim descripta entao 
pdo Ecclesiasfico, jornal religinsn. de 1° rl'ngnstn 

«S. Exc. Rm.® 0 Sr. bispo diocesano D.^noeM^a'~SH- 
veira dirigio-se nessa tarde para alli assistir o acto da erec- 
00, sendo antes d'esse'acto exaltada uma crnz grande, effl- 
frente da capella,-que benta por S. Exc. Rvm." foi pelo 
mesmo bispo e rnais dois conegns as?irtt>alp^ elevada ao 
seu assento por meio de tres longas fitas (n'uma pegou o 
bispo, e nas outras duas o3_^dojs_aoncgos assistentes) ajU-i. 
dadas pe'.o socorro de grosses cabos de linho. snstentados 
pelo povo.^uue devotamente se prestou a esse servieo.-" 
ConcUiida a exaltacao da cruz, S. Exc., conegos e povo en* 
traram para a capella. S. Exc. subio ao solio e em ^a pre* 
senga e dos mesmos conegos e missimarios frei-d5orotbeU 
de pi'Snero, (vice-perfeito) e frei yf^ourencoiMoote 
^ne, e de um nao pequeno concurso dep^&w foi lida.® 
provisao da erecQao; flnda a leitura, fei/f^urenco fez (J® 
pulpito) um discufso analogo.)) 

Na posse mansa e pacifica d'este bospicio sempre esti^' 
ram os capucbinbos, porem p^ fallecimcnto de {r6i,W 
rotbeu, apresentou-se o Dr. i^fcardo Decio Salazar, casaJ® 
com nma das berdeiras do l(odrigo Salgado, pedindo a e"" 
trega do bospicio, o que nao conseguindo lavrou um 
testo jiK^icial julgando assim acautellar os direitos que suP' 
poe ter ao dominio d'es'ssa capella. 

Off^J|do por este acto o reverendo vigario da fregu®^''' 
da |Pi'ceicao dirigiu uma consulta ao Exm. Sr. bispo, 

respondeu d'esta forma. 
Paco Episcopal do MafanbiSo, 1 de outubro de ISOO-"^ 

Em resposta a consulta que nos faz V. Rvm.'' no seu 
de 28 proximo p.^sado, temos .a dizer-lbe:—que tendo s' 
do a capella de^tfnct'Iago, canonicamente erigida e institii''^ 

a^sa^colitigua a mesma coin o seu respective fundo, 
\idas por doacao, em^ilosnicin Remilnr pnrn jp.sidencf^^'^' 
RNm."' Missionarios Apostolicb^,,»'^puchinhos,* que 
existiam e de future existissem n'esta diocese, com 
OS privilegios, gragas, isencoes e immunidades que 

concedidas e de que gosam os mais Hospicios dos R^'i® 
Missionarios Apostolicos Capucbinbos existentes no 
^0 Brazil, nenbuma razao ha para que seja considerado 

Biblioteca Publica Benedito Leite 



CAR 

tincto pelo unico facto do fallecimento de uin dos respecti- 
vos Religiosos, qua era Vice-Perfeito da Missao estabeleci- 
da nesta Diocese, e cuja falla, por certo, sera era brdve 

preenchida.—^Portanto, achando-se eni seu inteiro vigor a 
s^entenfa e provisao de erec^ao e instiluigao canonica do 
feferido Ilospicio, expedida polo Nossd Antecessor em 20 
<^6 julho do 1804, com precedencias de todas as formali- 
ilades e Imperial Beneplacito de 8 de Janeiro de 1853, cum- 
pre que V. Rvm.® continue, como o tem feito, a respeitar 
no dito Hospicio e sens Religiosos os direitos, em cuja 

posse teem elles estado ate hoje cm virtiide de uma sen- 

canonica.—Deiis Abencue e guar^ a V. Rvm.-"'.— 
■uiz Bispo do Maranhao.—Revd." Sr.^,^^^0J^olaaJJ^el- 
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'"0, vigario collado da Freguezia de/ 
capUal.   

"""PuBTIcanao nus na Nacao iim arti^o liist^co sobre esta 
capella, respondeu-nos o Sr. Dr.^zar no Puhlicador Ae 

de jullio do 1809, protestando pelos direitos, que jul- 
Sa ter sobre ella, coma ja dissemos. Sabiamos-liie ao en- 
^ontro no Paiz n" 91 do mesmo anno, ondo parece-nos ter 
PWvado, que segundo os canonistas esta capella 6 de Deus 
unicamente, e para uso dos fieis; comtudo por acto de fran- 

'•Jiiesa, justiija e lealdade aqui consignamos as nossas ideias 

® 0 facto do protesto delle. 

Capevar-y.—Lago ao S. da cidade Vianna. 
^apini d'A.xigola. (Passiciim spectabile. M.) 

^Em 1820 principiou a piantaQao deste capim na pro 
'"cia. (Lago Eslalistica.) Vide Escravos. 

-/^^Pitaixia do por to.—(Vide Arsenal de 
"annlia.) 

^ ^apoeii-a.—Assim se chamam no Brazil as flo- 
^®s'as pouco e.^tensas, encravadas nos terrenos amanhados, 

naquelies em que a grande vegetac-ao e accidental, 

t iliias de arvorcdo, sobresaiiindo as vastas pas- 
^^Sens, as varias cuUuras, ou aos mattos rasteiros, e com 

l^encia indicam visinban^a d(raguas ou paues. 

Braca^ptentrionai, no vio*'Purna- 
que scpara a iiba ({o,jh)cambinho da provincia a 

,1^'' i^ertence, e sendo outr'ora por onde passavam as aguas 
Qualquer esta^ao, nao e presentemente mais 

urn santjradouro do mesmo rio, durante o inverno, 

- "0 entao a antiga peninsula forma uma ilba, pois que 
'^6rcada de agua, nao so do lado do Piauby, a onde Gca 

.^laranbao, por ondo se esten- 
Mocamhinho.) 

t>ef pouco adiante do Boqyeirao. 
della fundeoii Lord Cockrane a sua esqyadra, 

Posta da nau Pedro 1" e da fragata Piraruja. 

ilha fez presidio, e abi gemeram muitas victimas 

i^atapora ou carutapeua.—(Em linguagem 

Politica 

tu 
ahandonada do GaviSo). A'margem esquer- 

do rio Gurupy, na comarca do Turi-assii, fron- 

ci-gg/* lie Vi^eu, pertencente a provincia do Para, foi 

juih ^ PovoaQao pela lei provincial n." 377 de 11 de 
terre ^ ^'ssentada em GOO bragas quadradas de 
HiiriA'^?' tal fim foram doadas pelo cidadao I'ir- 

°°'!« Oliveira Panloja. 

Promette progredir era breve, porque alera de ser mui 
abundante de peise, tera bom porto de mar a ponto de po- 
der admittir embarcacoes de grande callado; ja entretem 
algum commercio de especiarias com os indios do Alto- 
Gurupy, e dista apenas 23 leguas da sede da comarca, 
pois esta no districto de Maracassume. 

Em 17 de outubro de 1803 o reverendo vigario da villa 
do Tury-assii, o padre Lourengo Custodio dos Anjos,'ben- 
zeu 0 cemiterio d'esta povoagao, c depois d'uma pralica, 
em que fez brilbar as verdades da nossa religiao, aconse- 
Ihando o respeito aos que dorraem o somno eterno, citou 
0 norae do Dr. Sebastiao Joso da Siiva Braga, a cujas ins- 
tancias, quando juiz de direito do Tury-assu, se devia a 

la Conceicao da creagao d'esta localidade, e apos a enumeragao dos servigos 
que este magistrado fez, cohcluio propondo, que era me- 
moria deiie, fosse a povoagao cbamada de S. Sebastiao da 
Caratapera, o que sendo geralmente bem acolhido, d'entao 
em diante assim ticou denomjnada. (Vide Tury-assu.) 

A lei de sua creagao auctorisou o governo a despender 
ate a quantia de 4:000^000 reis com a construcgao d'uma 
Igreja. 

Pela lei provincial n." 878 de 4 de junbo de 1870 foi 
abi creada uma cadeira de ensino priraario para o sexo 
masculino. 

Oai'*d.oso.—Iiba de 22 kilometros de circumfe- 
rencia; situada ao S. 0. da de Canan'as. Circumdam-n'a 
as aguas do rio Torto, S. Roza e Urubu; bem como as 
d'um pequeno canal quo a separa da ilba da Desgraca: 
com a ilha do Mamjuinho limita-se por um igarape sem 
importancia. 

Oarmo.—Vide Content os. 
Oai.^ri.atixxt>eii"as.—Povoacao situada na em- 

bocadura do igarape de Jacarandd, sobre o rio de seu 
nome, a G kilometros da babia de Mantihle, ou a 17 da 
barra do Caju. Pertence a freguezia de Arajjozes. 

Aqui existe uma pequena capella dedicada a S. Jose, a 
qual foi edificada ])elo capitao Felippe Jose das Neves. 

Esta localidade foi guarnecida no tempo da independen- 
cia por uma forga de 30 bomens, inclusive o seu comman- 
dante, alferes Joaquim Vieira Mendes, que obrava de ac-. 
cordo com o capitao Felippe das Neves, de modo a impe- 
dir que por este lado as forgas independentes invadissem a 
provincia. 

Diz Miliet de Saint Adolpbe, que bouve aqui um combate 
entre as forgas rcbeldcs e as imperiaes, em 8 de maio 
de 1840. 

OamaliiiTbeir^as. (rio de)—(Vide Santa Roza.) 
Oa.i'naliii.tii'ba.—Costa debonita apparencia, ao 

poente da barra da Tutoya. • 
(3.ar*oliiia. PovoacHo, freguezia, villa, cidade, mu- 

nicipio, comarca e ter mo. 
Povoagao.—Entre o rio Tocantins em sua margem es- 

querda e o Arapuaia, logo abaixo da Caxoeira das tres 
barras ao norte, foi fundada a powacuo das Tres barras 
—em Aiil§nio~ifei:cira da'^va, chamadp « pobre 
capitao do matto » pelo major ^ancisco de'^ulaTR^beiro, 
na sua viagem ao rio Tocantins pelos sertoes do Mai^- 

hao, e « pequeno regulo do Maranhao » pelo generaj^^- 
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nhaJW^tos no seu llinerario do Rio de Janeiro ao Para 
e Maranhao pelas provincias de Minas Geraes e Goyaz. 

■ Este homem incansavel prestou muitog semgos ao Esta- 
do fundando oulras povoacoes em terras de e alde- 
ando OS indios\pinagesT'^iinayes, etc. etc., e a religiao edi-; 
flcando uma cap^ sob a im^acao de N. S. da Conceicao. 

Quando 0 deputado do goverM provisorio deJ^az o pa- 
drel^iz wmzaga de w^margo Fleury des(^u o T^ntins, 

em 182^, de^ csta po\^ao o noma de^aro/ma, e as- 
sim lionrou-a com a saudosa inemoria da nossavnrimeira 
imneratriz, e nomeou ou confirmou o dito'^tonio^reira 
da^va no emprego de comraandante d'esta localidacle. 

Em 1824 contava esta povoacao 81 moradores christaos, 
e 120 indios jUotiges, e proxima a ella baviam as aldeias 
Bom-Jardim co)h 1,000 almas, Sanlo Antonio com 1,300, 

e oiitra com o mesmo noma liabitada por 500 pessoas. 
Freguezia e villa.—Por decreto de 23 de ootubro de 

1831 foi filevada a cathegoria de freguezia e villa. 
Em principio do anno de 1834 "^vanton-se imi^^nflicto 

entre os governos das provincias do j^anhao e de^Gki^az^ 
\acerca deste-fcrritorio, cujos limit's era\n ao sul o no do 

e 0 dahl^fanqueiras ate oXraguaya"^' pe'o nascen- 
te clQsd'e a- cordiiheira ate a cacboeira de SantOvAiitonio no 
Tocan^s: pelo norte o angulQ^da confluencia do'^cantins 
com 0 sHaguaya, e por oeste o Acaguaya. 

Este territarlo desde seus principios sempre esteve sob 
0 dominio do^^kfanhao, porom tendo d'executar-se o de- 

creto de 25 de outubro de 1831 julgou-se o governo de 
^i:qyaz auctorisado a -iQaiidar t^nsplantar esta viila, que cba- 

raaremos (^om outvosV^irolinaSMa, para a povoacao de 
•S.Y-^dro d'Alcantara na margem oi^ostado mesmo rio, on- 
de actualmente e&li\f^arolina^fwva. 

Esta povoacao esta situada em 7° lat. merid. e 50" 47^ 
long. occ. 

Por causa desta tronsplantacao da villa principiou uma lon- 
ga e capricliosa lucta entre o governo d'estas duas provin- 

cias,. que se julgavam com igual direito, e subindo siias re- 
presentafoes ao conbecimento doSi^iperador, determinou 
sua raagestade em 3 de marQo de 1833 nelo ministfi^^ do 
imperio, entao dirigido pelo conselbeiro^Qse^pacio^r- 
ges, que devendo ser ellas subraettidas ao conbecimento da 
assemblea geral, devia conservar-se a posse do territorio, 
em que estava a provincia de Goyaz, ate final deliberaetio, 
a qual so teve lugar pelo decreto n. 773 de 23 de agosto 
de 1854, que incorporou, e com justiga,-esta 
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Termo.—0 termo da Carolina tem tres districtos de 
paz, 03 dois prlmeiros em S. Pedro d'Alcantara, e o terceiro 
na freguezia de Porto-Franco boje villa nova da Impsra- 
tnz por se ter passado para ahi, em consequencia da lei 
provincial n. 524 de 9 de junbo de 1859, a sede da villa 
creada na margem direita do Tocantins, na povoacao de 
Santa Tbereza, pela lei provincial n. 898 de 27 de agosto 
de 1856. 

Na divisao eleitoral a Carolina faz parte do 2" districto, 
da 52 eleitores a sua [rerjuezia, que tem a invocaQao de 

S. Pedro d'Alcantara. 
E para notar-se, que quando esta freguezia pertencia a 

provincia de Goyaz, nunca deu senao 17 eleitores, que cor- 
respondem a 680 votantes: incorporada porem a provincia 
do Maranhao, com perda dos terrenos situados alem dos 
rios Tocantins a 0, e Manoel Alves Grande ao S, apresen- 
tasse a qualificacao de 1,723 votantes no anno de 185G! 

E presentemente a sede de um commando superior da 
guarda nacional e a parada do batalhao de infantaria n. 30 
da mesma milicia civica. 

Tem ahi todos' os empregados de justipa, uma agenda 
do correio, um commissario vaccinador, um delegado 
instruccao publica, c duas cadeiras de instrucc-ao primaria 
para ambos os sexos, sendo a das meninas creada pela le' 
provincial n. 413 de 18 de julho de 1856. Gonta varias ca- 
sas de negocio de seccos e.fnolbados. 

Estradas.—Da Carolina partem tres estradas: a real qu" 
vae a villa de Pastos-bons c cidade do Gaxias, uma par^ ^ 
Cbapada ou, tomando diverso rumo, para a Barra do Cor 
da e Coroatii, e outra para Porto-Franco e Santa Tberez!)' 

Na Cbapada pode embarcar-se pelo rio Grajahii e Meari'" 
ate a villa da Victoria, o no Coroata pelo rio Itapecuru." 
depois segue-se para a capital nos vapores da compan'"^ 
fluvial. 

A estrada de Caxias percorre o espaco de 180 leguas, ^ 
da Cbapada 60, e a da Barra do Corda 80, e d'abi ao Co 
roata 59 pouco mais ou menos. 

Desde os primeiros campos da Carolina ate o Uigar 
mado Bacahatiua, residencia dosnegociantes davilla de M"® 
cao, que negociam em oleo do cupauba, foi aberta unia P'^ 
cada em 20 dias por 12 trabalbadores, flcando a viage® 

parte ao dr.^^S^idolH^ndes chyjDeida, entao deputado i 
•assemblea geralT^jue alem de muitos exfor^os publicou um 
luminoso folbeto intitulado « A Carolina ou a definiliva 
fixacao de limifes entre as provincias de Maranhao e de 
Goyaz—Rio de Janeiro 1852. :> 

Cidade.—Foi elevada a cathegoria de cidade pela lei pro 

vincial n. 527 de 8 de julho de 1859, e«designada cabeca 

de comarca. 
Municipio.—Jem esta comarca tres municipios Carolina, 

Imperatriz e Riachao, 
Comarca.—Foi creada pela lei provincial n. 370 de 26 

de mfio de 1855. 

Carolina ate a capital da provincia reduzida de 2 mezes a 
dias 

Este importante servigo foi prestado em 1863 pelos 

0 

Sf'' 

5tiQa,- esta villa ao ter-t^IIri9^fi«6W^^V4ilal;im, RaiiuiindchSereira dg"Abr0U> ^ ' 
ritorio raaj;3nhens0vdevendo-se esto triumpho em grande tonio^-Jtwfuim del^trri^s, residentes na villa da^S<4^pa'^''''jj 

Em 13 de maio de 1862 terminou-sea estrada^oineC*"' 
em 25 de dezembro do 1860, que parte de Santa^®*^^^, 
ate 0 Para, pei'correndo o espafo do 171 leguas ate a P 
voacao do Capim, que flea na margem do rio do 
nome, d'onde se embarca para a cidade de Belem, 
porto se chega com tres dias de viagcm. 

Esta estrada, sonhada no Brazil desde os tempos 
gimen colonial, foi emprehendida e realisada pelo 
can^avel e trabalbador do intelligente Sr.^)Vngelo"^'h^''^ 

^ "J^naral, quando presidente do Para. \ 

Percorre matias assas ricas c uberrimas, contendo P^^j 
ciosissimas madeiras, situada em superflcio plana, 
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por C2 ribeiros, dos quaes 17 pertencem ao territorio ma- 
ranliense, nao caudalosos rnas permanentes, altravessa 36 
aldeias de indios'i&a^es, e os campos 'ios^'Fnides, onde' 
OS jesuitas, segundo a tradiccao e vcstigios encontmlos, re- 
sidiram por algiins annos. 

0 engenheiro, quo encetou esta importante communica- 
00 terrestre entre a capital do Para e os serloes do Mara- 
nhao, Goyaz, Cuiaba em Matto Grosso, d6u a estrada a in- 
vocaeao de Stlo Angela em memoria, bem merecida, do 
administrador, que tanto por ella se empenhou. 

Nota-se ainda uma coincidencia, que por muito notavel 
se desculpara a mencuo, que della vamos fazor. 

0 acto presidencial, que ordenou esta verdadeira tenta- 
liva deprogresso nacional, foi lavrado no palacio de Belem 
do Para no assignalado dia 2 de dezembro de 1860, e 

primeira machadada, com que o cxplorador comecou a ras- 
garatravez das brenhas a senda desna marcha civilisadora", 
f'oi niais um sora vivo que da terra se elevava ao ceu de ac- 
cordo com os votos do restante do mundo catholico, que 

ii'aquella liora soiemnisava o dia 25 de dezembro do mes- 
•^0 anno, anniversario do Redemptor da humanidade. / 

Em abril e maio de 1802 havendo 300 indios, pouco 
®ais ou menos, oncontrado a estrada novamente aberta, que 
Pela posicao, cm que se acba, separa a matta, em que eiles 

''Gsidem, do rio Tocantins, vieram com outros ja domes- 
^'cados a povoacao de Santa Tiiereza pedir paz, receiando 
sem duvida as hmdeiras de tristes c sanguinolentas recor 

<^acoes. 
E' tido como certo, que no espago, que medeia entre as 

Povoacoesdooacim e^nta^ereza, contam-seas seguintes 
®'(leias de indios, verificadas pelas minuciosas indagagoes 

^ncansavel juiz de direito da Carolina Dr^M^poel^aria'* 
a presidencia do 

do 

'oSs^a^t-ai, as quaes foram communicadas 

'laranhao em novembro de 1801. 

sao bravios, raros os mansos, porem medrosos 
^ por isso perseguidos e mortos pelos outros 

. mansos e moradores cm terras adjacentes ao 
"0 Capim. 

rnuito poucos c moram com os ultimos. 
<£wana^?j^ansos e bravios, e moradores nas terras a 
'"'Sem do rio Capim. 

mansos e bravios, entre o rio Capim e Santa 
^'lereHr^. 

® ^iirupy. 

lUMlSOS c notaveis pela sua cor aiva e olhos 
OS quaes residem com os Giiajajaras mansos em ter- 

Yj^'^^'^jaccintes ao rio Pindare, e os Pirncns mansos ebra- 

t'. ® tlfiiflfti/flsJjravios nas cabeceiras do mesmo rio. 

bravios e occultos entre os rios Guama, Capim 
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failam a mesma lingua, menos os 

Jy 
■p?2i^££'Jpansos no Gurupy. 
^J^^as-mecras. bravios e doucos mansos, com aldeias 
f^'ToTaS: 

al^J^^^Y^^^ansos e bravios em numero superior a 0,000 

c 
Carafjnifiiih e TiicatejjcSr-^^ m^gens do 

Todos estes indios 
Giiqjajarg^.^ 

"^.e-se no Jorhal do Amazonas, n" 8, Janeiro de 1866 
0 seguinte, que diz respeito a esta localidade. 

iCommuj}icacao com o sertao do Maranhuo e Goyaz. 
—0 capitao'^nstantino Di.as Martins, commandante do pre- 
sidio de Sao Joao de Uruguaya, chegou no dia 8 de Janei- 
ro a esta capital e por elle fomos informados do seguinte: 

A estrada—D. Pedro Segundo—, que liga a provincia 
do Para a comarca da Carolina na provincia do Maranliao, 
esta concluida^ mod^ dar faci^tranzito as boiadas. 

0 negociante\icente1S<irnardino G-ames partira ultima- 
mente com uma boiada de Hi cabegas, e vem por essa es- 
trada acompanhado do 18 animaes cargueiros, com destino 
a esta capital, onde deve chegar daqui a alguns dias. 

Com quanto seja esta a unica estrada terrestre, que te- 
mos para communicar o Para com o resto do Imperio, com 
tudo 0 seu futuronao nos pareco seguro, e asuperioridade 
da communicaoao fluvial por um lado, por outro lado o 
deserto das regiijes, que ella atravessa, nao tornarao a sua 
communicacao frequente, senao em circumstnncias excepcio- 
naes, como sao as da actual guerra, que poderia ter-nos blo- 
queados aqui. 

Em todo 0 caso o fim que o governo teve cm vista, isto 
6, 0 de romper uma communicacao por terra, que nos li- 
berte da dependencia absoluta, em que estamos das com- 
municacoes por agua, que de um momento para outro po- 
dem ser interrompidas, parece estar preenchido.® 

Sobre esta importantigsima estrada da Carolina para a 
Maranhao escrevemos no Ptiblicador lUaranhense n.° 210, 
de setembro do 1860 o seguinte: ^ 

Sendo esta estrada de conveniencia intuitiva, como disse 
o'^exm, sr. dr. Lafaj^ete em seu relatorio, pois tem por fim 
ligar uma parte importante do alto sertao a Mongao, onde 
tocam OS vapores da companbia fluvial e ao mesmo tempo 
abreviar o caminbo para a Garolina» vamos fazer uma pe- 
quena rezenha do seu principio e desenvolvimento. 

Ninguem por certo nos levani a mal esta ligeira aprecia- 
Qao d'um melhoramanto de grandissimo alcance. 

A primeira noticia, que d'ella se encontra, esta na pag. 
(]o lielatorio, com que em 24 de novembro de 1863 o 

Dr.X^tao d'^SMha pa'ssou a administragao ao dezembar- 
nradoi*^res d^'Niigcimento. 

Ainda n^sle tenwo aguardavam-se as informa^oes pedi- 
das polo sr^^B^pa^^Mello^ao juiz do direito da Carolina, o 
sr. dr^'MMoel^i^nPBpreira, hoje na presidencia « para 
tomar-se uniw^solucSo deflnitiva sobre aquella utillissima 
via de communicacao.» ■ 

Em 3 de maio de 186i disse o desembargad'5T>Aires do 

as, mansos e bravios entre o rio Gurupy e Pin'^^litscimento, que tendo recebido as informagoes do dr. juiz 
de mreito da Carolina sobre esta estrada, « de cuja abertura 
se esperavam beneficos resultados a provincia » o havia au- 
thorisado em 0 de fevereiro do dito anno a fazer o contrac- 
to d'esta obra ate a quantia de 14:000/5000 reis « de que 
tractava uma das-propostas enviadas e abonadas por elle. »-f| 

Em 23 de junbo ofliciou o dr. juiz de direito ao presi- 
dente participando ter feito' o contracto, o qual submetUa 
a approva^ao d'elle, com o cidadaoTHuAiun3^T==4ii«odiip5''3r--^ 
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Molta, em quein encontrou « a neccssaria probidade, apti- 
dao, actividade e bens sufficientcs para garantir aii qnanlias 
recebidas, sendo sens fiadores muito abonados. » 

0 conlracto por escriptiira publica, lavrada pelo tabelliao 
Antonio Fabio da Silva Pinheiro, foi feito com todas as se- 
guranQas para a fazenda publica e para isto basla ver-se as 
bases d'elle, que foram as seguintes: 

1" Obrigou-se o contractante a abrir a dita estrada desde 
a villa de Santa Tbere/a da Imperatriz ate MonQao. 

2* A dirigil-a na linha mais recta possivel, resguardando 
morros e pantanos, podendo todavia passar de uma para ou- 
tra margeiti do rio Pindare somente em lugares, que deem 
passagens pelo menos no verlio, procurando campos de criar, 
conhecidos ou descobertos por occasiao dos trabalhos, as- 
sim como lugares abundantes de agua. 

3^ A ter a mencionada estrada pelo menos 20 palmos de 
iargura, deixando somente de um e outro lado as arvores 
necessarias para sombreal-a, .e assim obstar a vegeta0o no 
leito da mesma, de modo que nao fiquem unidas a ponto 
de opprimir qualquer carga, fazendo queimar aos arredore^ 
para os laclos, sem diminuiciio da Iargura estipulada, toda 
6 qualquer madeira cortada ou caliida. 

A promptifical-a em dois annos, contando-os depois 
de dous mezes, em que por ordemxlo dr. juiz de direito 
Hie for intimada a approvacao do contracto, sujeitando-se a 
multa de o00;5000 reis na falta da referida condiccao, caso 
em que ficara prorogado o praso por mais um anno, findo 
0 que, se ainda nao estiver concluida, incorreni em outra 
multa de l:000/ii000 reis, alem da rescisao do contracto e 
reslituigiio de toda a quantia recebida para a empreza. 

A conserval-a por seis annos cm bom estado de facil 
traiisito, comeQando os trabalhos em maio e acabando em 
julho. 

6^ Percebendo por ella a quantia do l'i:000;$i000 reis em 
Ires prestac(5es : a primeira de 2;000;J!000 reis por interme- 
dio do dr. juiz de direito logo que tenlia noticia da appro 
vacao do contracto : a segunda de 6:000j§>000 reis, logo que 
cbegue a estrada ad lugar liacuritiua no alto Pindare, 
(inalmente a terceira de outros GiOOO^OOO reis quando for 
concluida na villa de Mongao. 

7^ A reccber mais um conto de reis annualmente pela 
conservaQao d'ella. 

S'' 0 governo e obrigado a nomear, e com muita antece 
dencia afim de nao serem embaracados os traballios, pes- 
soas competentes para inspeccfonar a estrada no lugar lia 
curitiua. 

9" E obrigado o contractanle*'a participar annualmente ao 
governo o fim dos trabalhos de conservacao para serem tam- 
bem iiispeccionados. 

0 arrematante deu por seus fiadores os abastados cida- 
daos Antonio Luiz Rodrigues, Antonio Alves Lima, e o ma- 
jor Norberto Soares Mascarenbas, os quaes todos se obri- 
garam pelas multas, e quantias recebidas no caso de resci- 

sao do contracto. 
« Do zelo do juiz de direito o dr. Manoel Jansen Ferrei 

ra, disse o desembargador Ayres, a quem por sua impor 
tancia social o governo da provincia julgou mais proprio 
para tractar d!esle melhoramento nas nossas communicafoes 
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com aquelle sertao, e de esperar o emprego de todas as me- 
didas, que estiverem a seu alcance para ser elle levado a 
effeito. » 

Estas palavras escriptas em tao boa bora, vao sendo tra- 
duzidas boje em realidade, como veremos para diante. 

No relalorio com que o dr. Leitao em 23 de abril de 
8G5 passou a administragao ao tenente-coronel Vaz, trac- 

tando d'esta estrada disse, que vindo a esta cidade o con- 
tractante Raimundo Theodoro da Motta fr/.era algumas obser- 
vaQoes ao desembargador Ayres, pelo que annuio este em 
ser 0 leito da estrada de 15 palmos, e que cm vez de pas- 
sar pelo riacho Bacahaliua, como fora estipulido no contra- 
cto feito com o dr. Jansen Ferreira, seguisse pelo riaclio 
BuriUj-Pucu por passar a estrada por lugares menos in- 
nundados de pantanos. 

Foi n'esta occasiao concedido ao contratante COOj^OOO reis 
como auxilio das despezas com a picada, 100(5000 reis para 
uma ambulancia do medicamentos, emais um conto de reis 
Dor adiantamento e por conta da segunda prestagao, dan- 
do-lhe 0 governo uma forca de policia de seis pra^as, com- 
mandadas por um inferior para manter a ordem entre os 
operarios, sendo porem o contractante obrigado a adiantar 
a quantia necessaria para pagamento das ditas pragas para 
depois cobrar do thesouro provincial a respectiva impor- 
tancia. 

Tudo isto teve lugar em 23 de setembro do anno ante- 
rior. 

Em principios d'csse mesmo mez de abril recebeu o dr. 
eitao um officio do contractante, participando ter dado 

irincipio a estrada em janeiro do dito anno. 
« E dever meu, terminou o dr. Leitao da Cunba, nao (11==' 

simular a v. exc. que pouca conQanca tendo do ver a pr"' 
vincia desfructar aquella estrada, jii pela exiguidade rf" 
quantia porque fora conlractada estrada, quo tem 
fender terrenos de difficilimo accesso, e por um espago 
60 leguas, ja pelos poucos recursos para isso do contrac- 
tante. » 

« Oxala que eu esteja era erro. » 
Nota-se comtudo este juizo quando ninguem melbor d'' 

que elle sabia, a vista das informaoijes do dr. juiz de dir^' 
to da camarca, que o contractante, alem de ser pessoa 
muita probidade, tinha bens mais que sufTicientes para 
gamento dessa quantia. 

Dado ainda o caso de serem poucos os recursos do 
tractante, ahi estavam os seus tres fiadores para garantir 
fazenda publica. 

UH' 
al' 

Sao todos conhecidos pela sua probidade e riqueza: 
soseria bastante para seguranga de quantia muito mais a^' 
tada, e por conseguinte o juizo do sr. dr. Leitao da Cun 
nao foi bem baseado. jj 

0 sr. dr. Lafayete perante a assemblea provincial eiA ^ 
de maio do presente anno, nao obstante asseverar, 

contractante esperava neste anno levar a estrada ate os ^ 
pos de Santa Thereza, disse: -jj 

« Mas como abrir pela modica quantia de 14;000,i5i09®'^^j 
por mattas virgens uma estrada, que tem de correr 

extensao^de GO leguas ? o 
« Qualquer que seja o zelo e boa fe do contractant®' 
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mais que pode elle fazer, e abrir uma picada, o quo.por ccr- 
to nao corresponde y expectacao, e esta muito longe de pre- 

6richer as vistas do governo.» 
Como se ve do que deixamos escripto todos jiilgam a es- 

trada muito util, duvidam porem que se realise nela exi- 
Suidade do prefo. 

pouco por certo ! 4:000^000 reis para abrir-se uma 
«strada de CO leguas de comprimento, abatendo-se mattas 
seculares, passando-se por pantanos, cortando-se rios, e iuc- 
an o-se com indios e muitas privacoes em iugares para as- 

sim dizer—iongos descrlos. 

pouco a vista da quanlia de 37:003j$723 que o gover- 
0 o^stou com a estrada de Pastos-bons ao'Mearim, que 

nunca teve transito, a vista de 24:442.^'GG2 que se despen- 
I ^ com a malfadada estrada de Caxias a Therezina, iioje e 

esde seu principio inteiramente abandonada, o com muitas 
■Anitas outras obras pubiicas. 

Pelizmente as apprehensoes de mao exito dissipam-se a 
^sta (We bem rcdigido e cxplicito oflicio do exm. sr. dr. 

-^noel^sen^rreira, que derrama muita luz sobre o seu 
Qcsenvolvimento. 

Eil-o: 
Ao contractante da estrada de Santa Tiiereza a Moncao; 

^a'mundo Theoddro da Motta.-^Tenho do observar-lhe que 
"'a 23 do mez de fevereiro proximo vindouro flnalisa o 

^'meiro praso marcado para a conclusao da estrada por 
c- contractada, e que, se faltar, a essa condiccao incor- 

multa de o00;$!000 reis. 
^i Nao ihe e desconhecida a grande utilidade que da refe- 

do ° Chapada e parte r e Goyaz, bem como para as comarcas do norte desta 

as d'?'^ i-eduzidas 
foi existentes entre os sobreditos Iugares, pois 
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g . ^ H4QUIU'0, [JUlO 
a razao que provocando os seus sentimentos patrio- 

0 fez contractarpela diminuta quantia de ■I4:200/^'000 
P^ga em prestafoes, a abertura dessa via de commu- 

^icos, 
I'eis, 

^sntaT tempo do contracto se calculava ser de oi- 
Picad ° conformidade foi por Vmc. medida a 
f}ue mas que hoje, segundo as informaQoes 
^atiir^" excedera de sessenta leguas tiradas as cur- ^ da mesma picada. 

lanientaveis que os indigenas da tribu—Cara- 

reirg na fozenda—Salto—de D. Raimunda Pe 
de ^ e dos quaes resultou a morte desta e de mais 
rar P'^ssoas, nao o devem aterrar a ponto de pa- 

Coin ^["^'^fllios da estrada, antes importa proseguir n'elies 
^ctividade e constancia, sem temor de nova ag- 

Pi'ovn ' indios para essa que commetteram, foram 
Se Co Macliado e oatros, em cujo numero 
que ■ P''®heridem tres genros da rnencionada D. Raimunda, 

p 3'deia em que moravam e Jiies roubaram 
{So 1), ^ depois para occultarem tao iniqua ac- 

'^''^'^ente assassinado dois indios dos que haviam 

fisijo ®'^ndo que por estes crimes ja se acbam presos e 
lina_ Pi'ocessados peio delegado/Ie policia da Carq- 

^''sso aquelles indios moram muito distante dos 
' P'^'' onde a estrada tem de ser aberta; c tractando 

lealdade e brandura os que habitam mais proxi- 

mos, elle| nao deixarao de coadjuval-o nos trabalhos, prin- 
cipalmente se Vmc. tiver o cuidado de promptamente retri- 
buir-ihes os servicos e de repartir com igualdade os brin- 
des quo para esse flm ihes foram aqui dados por este go- 
verno. 

Nao se deixe, pois, levar por infundadas noticias de ag- 
gressoes, e sem que de todo abandone as medidas aconse- 
ibadas pela prudencia, deve Vmc. ter em vista que os in- 
dios selvagens, conbecedores pela tradicao de seus maiores 
da superioridade que sobre elles temos, c ja baldos de re- 
cursos para viverem na primitiva independencia, porque se 
acbam reduzidos a pequeno territorio e este cercado por 
todos OS lados de povoaQoes civilisadas, desejam e procu- 
ram viver em paz, e nao fazem a menor aggressao, senao de- 
pois de provocados. 

Finalmente, devo dizer-lhe que continue,a crer que Vmc. 
mcumbindo-se por exigua retribuiQao de um servi(;o tao 
grande e dispendioso, qual o de abrir uma longa estrada 

por mattos muito difficeis de serem explorados, teve antes 
em consideracao o interesse publico do que o seu particu- 
lar; por isso confio que esse nobre motivo o fara levar a 

elTeito a obra comefada dentro do tempd e na forma do 
seu contracto.)) 

Da leitura d'este ofTicio conclue-se, que 6 arrematante 
Raimundo Theodoro da Motta, nao e um mizeravel garim- 
peiro, que quiz especular com a credulidade do governo, 
esim um verdadeiro patriota, que nao duvidou sacriflcar as 
commodidades da sua vida, para economisar de maneira es- 
pantosa os dinlieiros.publicos, aflm dedotara sua provincia 
com um melhoramento de tanta importancia. 

Quem quer locupletar-se nao contracta uma obra por tao 
pouco dinheiro, e nem se sujeita a condiQoes onerosas im- 
postas no contracto, celebrado com o Exm. Sr. Dr. Jansen 
Ferreira, que assim prestou a provincia que o vio nascer, 
mais um importantissimo servico, causa sem duvida do 
futuro 0 ,rapido florescimento de todos oquelles Iugares, 
cortados pela estrada. 

Nao menos notavel so torna a doutrina de verdadeira 
justiea e iguQ^ade, me se encontra n'esse officio, onde o 
Exm. Sr. Dr!^noer^nsen'ii;;ex;reira, lamentando uma das 
[lorrerias dos indios, nao occulta serem elles pobres barba- 
ros incultos, a isso provocados por. scenas e factos ainda 
mais lamentaveis por serem executados por bomens civili- 
sados. » 

l^rojfrios ^u^ionaes. Nao os ha na Carolina, apenas o go- 
verno mandou fazer uma ca^ia, 
quarto cercado de paus groM)s 

se merece este nome um 
e a pique e outro mais pe- 

queno, servindo para morada do carcereiro um quarto de 
uma casa contigua, que o governo tem alugado para as scs- 
soes da camara. 

Tem uma igreja sob a invocacao de S^ftiiiro'li'sycanta- 
ra, e pouco distante apresenta na niargem do Tocantins um 
cemiterio, fundado em 14 de Janeiro de 18G2. 

Pontes. Ila duas fontes, uma d'ellas denominada—P/nira- 
nome, que Itie foi posto no seculo passado por 
M^noel de^'Wepezes, quando por alii passara como governa- * ■ 
nador para Goyaz, por cabir a agua gota a gota em tempo 
de secca. 
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/ Tem-se notado nas pessoas, que usarn d'esta agua, cria- 
y rem uiii\pap^ cojno os que te^m os habitantes d'uina par- 

te da siussii, dosVyrineos, do Tyrol e de S^li^aiilo. 
^ Alem destas fontos, quom nccessita d'agua abre no seu 

quintal uma cacimba, e assini as vezes tem-na excellente. 
V Mineracuo. Dizem que ba uma mina d'ouro no riacbo— 

Uru^uchete, uma legu^^ rio abaixo, distante da Carolina; 

6 no sitio denominado—na beira do Tocantins en- 
contram-sc lindas pedras com veios de diversas cores, que 
muito so assemelbam ao marmorc. Notam-se aqui e em va- 
rios lugares' muitos paus e cocos petrific^os. 

Na roinmissao scieniiftca do conde de^astelnau veio o 
tisconde d(K^zery, empregado nas minas de ouro da Franca. ^-Vvisc , . . , 

^ \ ~Demorou-se um dia n'este kigar, e depois de proceder a 
Q varios exames lirou a planta d'este terreno, e ate boje nao 

sabemos com que intengoes deu-se a este trabaibo. 
Disse 0 mesmo visconde ao commendador Ladislau P.e 

rcira do Miranda, e ao cidadao Joao Pedro de Mello, que 
pelo governo de Goyaz foram incumbidos de ir ao encontro 
d'esta Gommissao na cidade da Boa Vista, que nas margens 
do rio Tocantins e Araguaya « eram as pedras de ferro em 
tanta abundancia, que o Brazil podia fornecer ferro a toda 
a Europa. » 

0 mesmo asseverou frei Francisco do Monte de Sao Yic- 
to, religioso capucbinbo, e muito illustrado, que aiada boje 
anda pelas mattas do Araguaya levando aos indios a luz do 
evangelho. 

Nao e pois de admirar a existencia abi do muitos sulpba 
tos bydratados e anbydros do cal, puros ou nodoados de 
saes de ferro, e em pedagos tao grandes, quo com elles se 
podem fazer varies artefactos, mormente sendo facilments 
cortados a macbado, enxo, e plaina. Quando sao polidos dao 
0 brilbo do marmore. 

Encontra-se tambem grande quantidade de salitre (nitra- 
to do potassa). 

Produccoes da localidade. A pesar d'estar situada a co- 
marca em terreno arenoso, tudo produz, como a mandioca 
arroz, algodao, cafe, cana, diversas frutas, c todos os le- 
gumes, porem, nao ha abundancia, porque sendo muito 
diflicultosa a viagem para o Para, e pagando-se fretes nao 
pequenos, apenas planta-se o que e necessario para_a sub- 
sistencia da cidade c de sua's vesinbancas 

» 

0 seu principal jamo de commercio ea criagao de gacK^ ^Jfliranda. 

lavaVi;esi( 
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tulava>ccsidente d\idependencia,Jentou retirar-se para o 
A&aial de S. Pedro^Al'cmH^, mas quando cbegou a 
ilha da Bolka,^Q\?, de muito pelejar, rende^-se a dis- 
cripcao do seiyinimigo a frente de numerosa^'ca. 

Paula Ribeiro ferido, e prestes a rende^se lancou ao rio 
todo 0 dit^iro e joias, que elle e seu^^mpanbeiros pos- 

suiam.vj^ ' > 
^^Ose^s e OS seus sectaries prenderam o referid^major, 

lancaram-lbe uma corrente ao pescogo, e com um^erdo- 
te,'S0pellao dos vencidos, foi levado para a CaroUna-velha, 
.■esidencia de^Wtonio l^reira da ^Iva, que a esses infeji- 
yp.s prastnn todos os cuidados.natajxseu tractaioento e nao 

poucas W.7.PS OS livroii-de-swom assasainados mesmo em 
tao deploravel_££ -k 

epois de restabelecidos.^se^as resolveuN^al-os a 
Pastos-bons, onde morava, e so a muitos rogos de mtonio 

■ ^oreira permittio, que elles fossem montados em cavallos, 
arreiados so de cangalbas, porem com os pes amarrados 
por baixo da barriga dos animaes, sendo estes pucbados 
pelos cabrestos, com o fmi de evitarem a pe o longo tra^ 
jecto de mais de 80 leguas. 

Antes de cbegarem a Pastos-bons, na beira do rio 
no lugar denominado /'Vi2Cnrfm/irt, .^izeravel^^^® 
mandou cobardemente assassiMr'IRtmla Ribeiro e tf^s^eliao. 
desejoso de alcangar os de;^og^il wusados, quc^ dizif 
possuirem esses dois infelizes 1 

Assim flcaram as palmas da victoria dos independent' 
para sempre mancbadas com a indelevel nodoa da infaniia 

Assim acabou este brioso e intelligente militar, que'por de- 
creto de 18 de julbo de 1818 foi promovldo a graduacao 
sargento-mur addido ao estado-maior do exercito co® ® 
commando do destricto de Pastos-bons, por baver sua 
gestade attendido aos seus servigos, prestados nos sertot5» 
da capitania do Maranbao, como capitao do regimento de i»' 
fanteria do linba! 

Em 18iO quandaveio a Carolina o presideilte de Goya^j 
n'esse tempo Dy'ifose ^^jl^carenbas, sabendo 
por abi algures existia 6m bomem, que tinba sido, effl " 
ra por ordem superior, o ^^rasco ou o^sassino des'^^ 
duas victimas, envidou todos os exforgos para ser elle " 

iu- cubert^ sendo incumbidos d'essa commissao os 
. de pllo e o commendador |i!fdislau^reira 

vaccum, porem as fazendas, que continam com a villa da 
Cbapada, sao mui sugeitas as correrias d'insJjps. 
. Possue muitas fazendas, ni^L quaes contam-se 60,000 ca- 

^ fiegas de gado, que produzm 
jbperros por anno. 

approximadamente 15 mil 

f J Consta a sua populagao de 6,000 pessoas, das quaes 800 
N/Vsar sao escravas. <7 

0 majoFTi^cisco de>»qla'hU^iro, autor de varias Me- 
^'sniorias, que ja citamos, 

/^*depois de haver pr^tado 

r 

C 

f I 

'outras de que ainda fallaremos, 
bons servifos a ipsta pro- 

nncia, teve aqui um"%^astrado^ em maio de 1823.., 
Por ordem do governo portuguez, este distincto'fJiilitar 

comTjateuTindenendmiia dn Rrayll. e depois de ter sido 

atacado na Cachoeira das barrns por um fazendeiro 

de Pastos-bons, cbamado'Si^e^'Bl^ de^ttos, que se inti- 

<3 —k' 

Descubriram quo esse individuo cliamava-se^nacio, 
era natural dos seYtoes do Paranagua, e que estava 
do nas aldeias dos indigenas Carahgs, cercado de mu' 
parentes. ^ 

IdT^c deu ordem para a sua captura, prometteu P 
mios, 'Q auctorisou toda e qualquer dcspeza. 

Finalmente ^riac^^la ^sU ^cbado, e seu 
cumbidos por/^se jE'Mro.^^dislau de ^randa, cobsCo 
ram captural-o, sendo immediatamcnto cnviado ao 

provincial na capital. vj 
Depois de alguns meze^ quando o seu processo e®' ^ 

em andameoto, poude o_y((fsassino, apesar de velho e 
evadir-se da cadela, e embrenbar-se outra vez 
dos indios. onde falleceu. qoC 

Por esta importante prisao, alem das recompensa®' 

•er»" 
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recebeu do pi^idente, de^^e,P^ro c de^ik^islau/i^rei-' 
ra, 0 valei^^iaco da Costa e seu genro foram admilti- 

dos por^se^dro, como vaqueiros, na fazenda de gado 
Aldcia, que oste possuia a!ein dorio Manoel Aloes Gran- 
<le, e ahi estiveram ganhando o pito de cada dia, e cuidan- 
do do sua nuraerosa familia. 

Hoje Jk^se Pedro de^^llo, depois de haver sido rauito 
considerado na provincia de Goyaz, onde prestoii bons ser- 
^'Cos a cauza publica*, impellido pela mao da desgraQo, ja 
'lo ultimo quartel da vida, fraco e doente, jaz preso como 

criminoso na cadeia publica desta capital, e nao sera a sua 
triste posicao actual capaz de fazer com que Ihe neguemos 
3 justifa, que elle raerece pelos sens exforcos em desculjrir 
0 assassino de Paula Ribeiro, e premeiar os que o captu 
raram. 

Se^os presidentes do Para, Goyaz e Maranliao, de com- 
'nacao com os moradores dos sertoes circumvisinlios a Ca- 

'"olina, so approveitarcm das immensas riquezas, que Ihes 

offerece esta importantissima localidade nos reinos animal, 
^'6getal, 0 mineri<| por certo, que dentro em pouco tempo 

florescera extraordinariamente, mormente hoje com a 
fia^egaQuo do rio Tocantins e Araguaya, intrepidamente 

®®prehendida pelo Dr. Couto de MagalbSes. 
^^arrapato.—(iltia do)—Situadaao poente da ba- 

, 'a cle Silo Bernardo, no sitio em que dividem-se os dois 
"^racos do rio, que vao formar as barras da Tutoya c de 

'^'elancmras. 
I'^sta illia, distante do mar,pelo menos ISkilometros, tem 

circumferencia 14 kilomelros; sem failar nas ilhas de 
^^^ngues que Ihe ficam ao poente, em numero de fi, apenas 

Paradas,por pequenos igarapes. Todo o grupo nao tem 
®nos de 2 myriametros de circuito. 

f ilha do Carrapato tem no centro—carnahubeiras, mu- 
^cizeii'os e massarandubas. Na sua costa oriental tem uma 

orada, e n'ella cria-se gado—cavallar. 

—O^^rra do)—Vide Melancieiras. 
(jg ■ —Pequeno rio, que nasce na serra da Desoi 

K um dos tributaries do Pindare. 

relatorio, dirigido ao presidente da provincia no dia 
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6 niarg,o de 18G0, diz o padre missionario Carlos Win 

Pefl' ^^v^ndo em um lugar das margens deste rio achou "^Cos de castigaes de latao, grades de ferro, louQa de bar 

Pella^"^ '""''ccrces, indicando terem pertencido a uma ca ® casa dc moradia. Desconfia-se te^ido aquelle lugar 

(]g . —Em 2 de dezembro de 1808 Leandro Jose 
'"aujo Borges, vulgarmente conhecido por Leandruo 

com fabricas fronteiras a esta cidade, sendo 

das muitas situacijes dos padrej^jj^uftas. 

sas 

    

® tijolo, onde occupava vinte ( 
80^i° ''^'''os,. seus escravos, disse qli^,ficara reduzido a m'i 

numero de familias «com os estragos dos fre 
Utfj j 'ficendios, que annualmente pelo tempo de verao em 

reduziama cinzasas suas propriedades, e como 

recig cobertas de palha, se offe- 
fj gjj. cartas garantias e demorado pagamento, poi 

a fornecer a tolha a 12^000 reis o milheiro.» 

dogoverno de D. Antonio da Saldanha da Ga- 
®^lro em uma hora arderam GO casas. 

Dice. Vl.I-iG. 

'^ao encontramos o resultado d'esta proposla. 
Oasa <ias ca^oas.—Perto do antigo acougue 

velho, na praga do,^Aim:ado, e nas praias do^Qrtinho ha- 
via a canQ_as\ onde se fabricavam as canois de sua 
magestade. 

Soubemos d'isto por um alvara de 30 de outubro de 1795 
no qual D, Fernando Antonio de Neronha concedeu terrenes 
n'esses lugares ao tenente Jouo Florencio da Costa. 

Iloje nao se mdica o lugar onde existiu essa casa. 
Oasa cle con-ecQaoVide Cadeia pu- 

hlica. 
Oasa clos ecluicaiidlos.—Vide Educandos 

artifices. 
Oasa cla praija,—Vide Commissao da praca. 
Oasa cla r-od.a.—Vide Exposlos. 
Oastigos nas atilas.—A camara municipal 

em 26 de Janeiro de 1830 pediu ao presidente da provin- 
cia, que prohibisse nas escolas o uso dos castigos. 

Tem havido. regulamentos da instrucgao publica prohi- 
bindo-os. Infelizmente 6 letra iiiorta, porque das proprias 
aulas publicas parte a infraccgao d'elles, salvas as devidas- 
excepQoes. 

O^liodral. —(Vide Se.) 
GJaura.—Riacho, que nasce na ilha da capital, e vae 

prelo lado oriental desaguar na bahia de S. Jose. 

Oa-vallos.—Por carta regia' de 19 de julho de 
17C1 foi declarado ao governador deste Estado, que como 
se havia introduzido aqui o costume de fazerem os mora- 
dores OS seus transportes em machos e em mulas, deixan- 
do por isso de comprar cavallos, de modo que, por nao te- 
rem saliida, se hia extinguindo a criagao d'estes, em grave 
[>rejuizo do real servigo e doscriadores e lavradores, e at- 
tendendo ao que sobre isto Ihe fora representado, ordenava 
El-Rei, que em parte alguma se desse despacho d'entrada 
e sahida a machos e a mulas, e pelo contrarib todos os que 
se introduzissem depois da publicacao d'esse Alvara fossem 
aprehehdidos e mortos pagando as pessoas em cuja mao 
se encontrassem, metade do seu valor para o denunciantc, 
e incorrendo nas mesmas penas as pessoas, que de taes 
cavalgaduras se servissem, ou em transportes, oa em ca- 
allaria, ou em carruagens, passado um anno, que Ihe era 

concedido para consummo dos fiue entao tinham, e de que 

se faria matricula e inventario, com declaragao de suas ida- 
des e signaes, afim de se conhecerem. * 
J —(outr'ora sao josii das aldeus altas ou 
sinaplesmente aldeias xurks^Aldeias alias, fregicezia, villa, 
cidade, municipio, iermo, e comarca. 

^deias^tas.—No seculo XVII, quando o^'^rtuguezes 
;om suas investigagoes e exploragoes, iam invMindo o inte- 

rior da provincia, OS indios^gamellas ou/limbiras, persegui- 
dos ou atterrados, se foram recolhendo as florestas e mon- 
tanhas. ^ 

A' mJirgem direita do rioJwpecuru encontraram um lu- 
gar, que acharam muito pfoprio para nolle se abrigarem, 
e se cfefendercm, e ahi fundaram bastantes aldeias. 

Esta este lugar em distancia de 80. leguas ao sueste da 
capital pouco mais ou menos, na lat. mer. de 5" 9' e na 
long. occ. 45" 1^'. 
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1835 foi devidida nas freguezias de N. S. da Concei(?ao e 
Sao Jose, de S.,Benedicto, e presentemente tem tres com a 
dcN. S. do Nazareth da Tresidella.«^^ 

A freguozia do Nossa Senhora (laO<inceicao e Saoj>^e 
tem per limites a margem direita do Itapecuru ale a barfa 
do Riacho-correrite, e d'alii tres leguas ao centre pela mar- 
gem do dito Riacho, desce 14 legnas entMinlia recta e vae 
ao I agar denominado Gameleira do commendador Joao Pau- 
lo Dias Carneiro, Rarity do meio ate "a barra do riacho das 
Pombas, a extrema da freguezia de Siio Jose dos Mattijes 
na margem esquerda do Parnahyba, e d'ahi a de Caxias, ci- 
dade e sede da freguezia. Sua extensao de leste a oeste e de 
14 leguas, e nas primeiras lepiias tem 3 somente de lar- 
gura, e nas mais 14; isto e do higar denominado Porto-alG- 
gre, antiga divisao, a barra das Pombas. 

A sua populagao e pouco consideravel, e calcula-se o ma- 
ximo em 3,000 ahuas do modo seguinte: homens livres 
1,800. mulheres livres 2,2u0, escravos 400 e escravas 

A freguezia de SCio^^t^wdicto foi crcada tambem pela Iti 
provincial n. 13 de 8 de maio de 183;J,o por outra lei n" 
20 de 22 de julho de 1836 foi a igreja do S. Benedicto dC' 
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No cartorio do escrivao ^Mi^ocl em 
xias, guardava-se um processo, que hoiK^ntre os^zui 
tas ahi residentes e uma criador de gado sobre questao de 
limites ou prjopriedade de-terras. 

D'elles ponStava, segundo informagoes de pessoas 
-dignqs.e intelligentes, ccque o lugar, em que boj'e esta fun- 
" dada^^xias, tinha sido demarcado a um^zendeiro, que 

alii estabelecera uma fazenda de crinjao^ em torno da qual 
se fora agglomerando a popuhcao,'e com o tempo se cria- 

•>ra um arraial.» 
Este processo, que devera datar de fins do !5eculo XVI, 

devia ser importante pclas .eircumstancias, que necessaria- 
»mente especificaria da epoca do estabelecimento, das- pes- 
• soas alii residentes, dos primeiros^suitas, que alii entra- 
• ram, e dos trabalbos relafivos ;'i c^echese. 

Infelizmente nao existe mais, o suppoe-se irremediavel 
• mente perdido, por quanto existe. m secrctaria do governo 

um officio da camara naunicipal de^xias, datado de 15 de 
rmirco de 1840, parlicipando, que intonioyose do j^onto 
^nheiro, por alcunha o lYalagiiela, da partida dos rebel 
4es balaios, que se appossaram d'aquella cidade, estragara 
'livros, papeis e correspondencias, e tudo o mais, que na- signada para matriz. 
quelle archive cncontrou. Nenhuma repartigao escapou h> A divisao d'esta freguezia com a de Santa mta da villa ( 
furia de taes homens. . V" 
»^.»EMiSV^iccao, que jfois j/zuitas vieram do rio de Sao leira em direitura a fazenda Sao ^ncisco e d ella em 
^ncisco pelo sertao, e que ahi ficaram derramando a luz reitura ao rio Parnahyba, que Ihc serve de limites: e C'' 
da religiao no meio da povoagao, ja dita, que parece haver barra do dito Gamelleira, Itapecuru acima, vae ao Poi ^ 
comeoado pela^zidella, ondo ainda hoje se veem as/1jl- grande desta cidade, que serve de ponto de divisiio, en 

'■nas da igreja dos Padres. suas freguezias, c d'ahi a rua do dito poi to acima, em dire 
^y%gzidella querem alguns, que seja corrnpc5o frez/d- tura a rua do Cisco, quo desemboca na estrada do Estani^ 

V/e;'tts,"e semelhantc etymologia perece accommodar-se, com do, segue ate 0 rio Parnahyba onde Ilnda, formando 

a denominaQao de iHdeias nltas, que depois teve "Saxias, quadrilatero de 14 leguas por cada lado. lera de extensi^ 
conforme pensa o Dr. Xntonio ^ncalves -E^Ias, (Bevista de L. a 0. 4 leguas, e de N. a S. o mesmo. ^ 
Trim, do Inst. Hist, e Gsofjr. anno de 1833.) Contam-se n'elia 900 casas, habitadas por 3,358 pessoa-^ 

" ■ ■ • sendo: homens livres 1,300, mulheres livres 2,000, menO" 

livres de ambos os sexos 1,050, escravos 1,200. 
Foi conferido o titulo e prerogativas de villa po 

alvat^e 31 de outubro de 1811, sendo creada com as 5°' 
lemniiMes do costume em 24 de janeiro do 1812, quan 
contava^^fogos, e 2,426 almas. . ^ 

0 goveiwlor e capitao-generalT^ulo Jt>se da^lva 
em 24 de outubro de 1812Xeusou a recepcao da pro^'^ 
sao regii^cf^'lftj 'de abril do dito anno, que sua alteza 
Ihe dirigio pelo seu desembargo do pafo panicipandO'^ 
ter havido por bom crear emNj^la o'^-aial de'^^eias 
tas, sendo encarregado d'esta commissao o ouvidor 

Como quer quo seja desde seu principio parece que 
prosperou logo, porque o governador e capitao general/J^ia- 
quim de jS/fello c Povoas dand6 conta ao governo da Metro- 
pole da sua viagem pela capitania no anno de 1766, em o(i- 
cio de 17 de junho do anno seguinte, escreveu o que se se- 

. y a^deias ^tas 6 o ponto do commercio detodoeste ser- 
tua e vira a ser uma grands povoagao, e tambem me pare- 
ce que era bem fundada alii uma^^^la, porque tem bastan- 
tes pessoas capazes de servirem na camara, e tres compa 
nhias, que hao de ser de cavallaria auxiliar.» 

Pouco tempo depois foi ahi cceada a juslira presidlgl 
Em 4 de junhci de 1796, D. Fernando ^tonio de Nbro- marca de S, 

nha disse para Portugal, «aue este juhiado havia tido consi- do. W.il.iJk 
deravel augmenlo em populagoo, cultura e commercio pela Foi"Cu primeiro'jurz do fora o desembargadorV'^ 1 
que devia ser elevado a dignidade de villa, mormente guan-'^veira Vigneiredn c^eida, que aqui che^ou vindo 
do tinha-se constituido ponto central communicavel as ca-Lisboa em oj^ubro de 1812, e retirou-se panf^i®^''® ^ 

janeiro de 18U}>^ 
N'essa occasiao estabeleceu-se a^amar^iunicipal, 

ja organisacao entraram>uropeus promiscuamente coo^ 
sileiros. - ,5 

liz, desembargador itosc da 

ponto central communicavel as ca- 
pitanias do Ceara, Pernami^uco, Piauhy, Bahiae a todoses- 
tes vastissimos sertoes.)) 

Freguezia.—Nao sabemos qnando foi creada a primeira 

freguezia ahi. 

E' bem provavel, que fosse logo no principio da occu- 
pacao das antigas Aldeias altas pelos ^f^ortuguezes. 

Pelo art. 7° da lei provincial 13 de 8 de maio de 

Foi um dos'^ftez.districtos militares, cujos commanclf^^o^ 
segundo o regulamento provincial de 24 de janeiro de' 
tinham obrigaoao de policiar o distrlcto, evitar roubos''®° 

' i 

Biblioteca Publica Benedito Leite 



CAX 

do, perseguir os negros fugidos, e fazer respeitar as aucto 

ridades civis. 
Na Memoria ja citada, de^oek^j^nio^Xavkr, diz die 

ser Caj^kis «.mais importante ponto da provincia, tanto con- 

siderado pelo lado do commercio, que faz com a capital e 
interior, como pelo da lavoura, porem esta nlio pode ali pro 
gredir pela razao de so achar todo o lado direito do rio 
infestado do gentio'^'ftaioela e'TTntbira, que occiipa as niais 
Preciosas terras d'aquellc continento ate 6 rio Tocantins, fla- 
gellando diariamente aquelles lavraiJores, e causando-lhes 
consideraveis prejuizos, ja em correrias matando os escra- 
^os 0 brancos, que encontrava, e ja incendiando as fazen- 

as e payoes, sobre o que poderia enumerar'.muitos exem- 
Plos, que tem acontecido ate raesmo no presente anno de 
1822. » 

Em 11 do maio de 1822 a'^rnara'^inicipal pedio a jun- 
8 governativa a creaQao de uma cadeira de primeiras letras, 

Psga pela fazenda iiacional. 
Adherio a causa da independencia nacional por esta for- 

ma. 

A junta provisoria do governo do"beara desejando favo- 
®C6r as ifiten^oes dos habitantes d(^iauhy, que ambiciona- 

a sua independencia, deliberou exp^icionar para essa 

Pi'ovincia o governador das armas ^ose Pereira Filgueiras 

mais votado ^istao hpncalves hereira Xien- 
r^aripe, para que promovessem o bom exito do tal pro- 

JQCto. ' 

expediccionarios a 30 de marQo 
823 recebeu o dito governador, que tambem era capi- 

^o-mor dos Aracatys, a carta imperial do IG de abril do 
stno anno, autliorisando-o a reunir toda a forca para pro- 

"^3'' a independencia do JIaranhao. 

(. a junta em frente de Caxias com perto de 
c depois de longas fadigas e privafoos, no 

ven - cclebrou-se uma honrosa con ^^^5ao entre os sitiantes, commandados eiitre outros pelo 
^avQ major Salvador Cardoso de Oliveira, c Joao da Costa 

' ^ sitiados sob o commando do major portuguez 
Cunba Fidie, typo de bravura e do honradez. 

Wiad no morro das labocas, depois cha- 
Calv*^ a/er?'n« pelo inspirado vato caxiense Gon- 
^tei^ memoria do depodado cabo de gucrra nao as lidas da campanha, o com tudo ali beroe. 

trac (lia 1 do agosto as for(;as independentos en- 
I'm Caxias. 

dia (J procedeu-se it eleifao da camara municipal, e 
Ho 

a acclamaijao do imperador o juramento de fi' 

A * 
provisoria, dando conta cm 18 do agosto de 

<lenc" 3"C6rte das occurrencias tondentes a indepen- 
^'^so «que Caxias sustentou o cerco das forgas inde- 

®ntes por so acbar denlro o governador das annas 

a independencia 

Const 

31 
0 
s 
lYi *■ * — ' 

lotue- dezembro de 1823 a raosma junta 
pm commissao—os cidadaos Agostinho Xavier 

bastj do Piauby Joao Jose da Ciitiba Fidic com- 
nto Orrvinmr>rii,-x nin< 

^0 s 

l!;^® ^ ^'Scripcuo 
sesQ^., . 

CotjjQ " ^f'ttamento, boa artilharia, e bem forlificado, mas 
".^0 acabasso os viveres capitulou finalmente, e ron- 
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Freire, Antonio Raimundo Mousinho, e Manoe^Baptista Ban- 
deira «iiara tomarem conbecimento das indicaQaes offereci- 
das pelos cidadaos caxienses e de todas forraarem um re- 
sumo para subir como instrucQoes ao soberano congresso 
paternal.)) 

Entre muitas indicacoes de varios cidadaos, todas ellas 
diametralmente oppostas, e bem poucas Concordes, so le 
uma assignada por Jose Narciso Forro, em que propijo 
«como de summa utilidade o dividir-se a provincia do Ma- 
ranbao em duas, flcando o districto de Caxias considerado 

provincia jnnexando-se-lbe os districtos de Pastos-bons e S. 
Bernardo.)) 

Pelo tempo da independencia ahi morava Francisco Hen- 
rique Wilkins, ,filho de Henrique Joao Wilkins, tenente- 
coronel do Real Corpo d'engenbeiros na provincia do Para, 
0 qual depois de haver prestado alguns servi^os a cauza da 

independencia, como juiz pela lei, intcntou alii reunir um 
cdncelbo, a que elle cbamava cctmaras gcraes com inten^ao 
de tornar Caxias independente do resto da provincia. 

Contrariado pela junta, abortados os seus pianos, reque- 
reu ao governo do 1° imperador, em remunera^ao aos seus 
serviQos e de seu pai, o posto de capitiio mor da villa de 
Caxias com honras do coronel, e a merce do babito de Chris-^ 
to, Q que nao conseguio. ® 
^dade.—Foi elevada a catbegoria de cidade pela lei pro- 

vfncial n 2i de u de jullio de 1836. 
Collocada outre as capitaes do Maranbao e do Piauby e 

por isto umcentro mui importante de commercio entre os- 
tas provincias, um nucloo bem grande'de lavradores, o um 
dos pontos d'onde se exportao muitos generos agricolas. 

« Avultada quaatidade d'arroz e d'algodao se cultivava ahi 
desde 1808, (Hist, do Brazil por Soutbey T. 5° pag. 379) 
mas eram conbecidos os seus habitantes por accerrimos jo- 
gadores, vicio fatal com que haviam arruinado muitos dos 
credores de S. Luiz.» 

Era este o ponto central das communicagoos entre a ca- 
pital da provincia e os arraiaes da Natividade e de Sao Fe- 
lix cm Goyaz. 

Por 10 ou 12^000 reis cada um se compravam entao 
quantos cavallos eram necessarios para o transporte das 
cargas por terra'! ^ 

Depois da capital, se nao nos fascina o amor da terra 
natal, sem duvida occupa'o primeiro lugar esta importante 
cidade, onde se pode viver cercado de todas ascommodida- 
des, porque abi existem casas de todo o genero de negocio, 
varios estabelecimentos do diversos ramos d'artese ollicios, 
e a residencia d'alguns medicos e cirurgioes, tem tres boti- 
cas, aulas publicas e particulares para instrucgao damocida- 
dc d'ambos os sexos, um pequenp tbeatro e ate duas ban- 
das do musicas marciaes particulares, babilmente dirigidas. 

Esta collocada em uma baixa, e cercada de morros, que 
a tornam muito quente no verao, porem tem pomposa ve- 
getacao o6 banbada pelo rio Itapecuri|, o quo concorrepara 
minorar o calor, que abi reina. 

Offerece com tudo agradavel vista sendo observada de 
qualquer ponto olevado, pelo que foi chamada princeza do 
serlao pelo Exrn. Sr. arcebispo da Bahia, oulr'ora nosso 
vencrando pastor. 
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Gonsalves Dias, enaraorado dos seus encantos, cliamou-n 
e 

em lindos versos: 
.. .lenuo vapor que a brisa cspalha 
No frescor da manha tneiga soprando 

A' flor de manso lago. 

.. .a flor que dosponta livre 
Por entre os troncos de robustos cedros 

Forte—em gleba inculta. 

...bella como a virgem das florcstas, 
Que nos espelbos das aguas se contexnpla, 

Firmada em tronco annoso. 

...dapoezia a c'roa 
E de innocencia o cinto. 

Quando appareceu na villa da Manga em 1830 a revolu- 
cao do Balaio, os seus sectaries nao podiam deixarde Ian- 
par sus vist.as perigosas sobre essa cidade, ja pela sua po- 
sicao central e ja pelas siias riquezas, e miinifoes, por ser 
entiio, diz um escriptor contemporaneo, Caxias a cidade do 
crime, o refugio dos faccinorosos, o dominio dos peque- 
nos bachas, e estando acostumada a ver assassinatos todos 
OS dias! 

Depois de dois raezes de rigoroso assedio e de repetidas 
escaramucas, ifts dias 30 de julho e ! d'agosto (anniversa- 
rio da sua independencia!) os rebeldes apoderaram-se della, 
roubaram muitas fortunas, incendiaram e inutilisaram al- 
gumas propriedades, pre"nderam rauitos cidadaos e mata- 
ram mais de 200 pessoas de todas as classes sociaes, sendo 
inuitos d'esses assassinatos revestidos de taes atrocidades, 
que a nossa penna recusa-se a narral-os. 

Fechamos este kigubre quadro lamentando, que fosse 
muitas vezes por esses barbaros desrespeitado o crepe da 
viuvez e o candido veo da d'onzella... 

Este triste e desgracado estado durou, com -pouco inter- 
vallo, ale as 10 horas da manba do dia 24 de Janeiro de 
1840, em que as tropas legaes abi estabeleceram a paz/) a 

tranquillidade piiblica. ■ 
A's dez horas e meia ja o estandarte nacional tremulava 

no morro (la Tahoca ou do Alecrim, e o tenente-coronel. 
depois marecbal c boje fallecido, Francisco Sergio d'Olivei- 
ra, como commandante das Torcas legaes, saudou os habi- 
tantes com uma proclama^ao. 

Presidia entao os destinos da provincia o fallecido con- 
selbeiro Manoel Felisardo de Sousa e Mello, cercado de 
muitas dilTiculdades, com pouca tropa, e o que e mais, qua- 
si prlvado de todos os socorros e recursos, que tinbam 
elle 0 todos os maranbenses o direito d'esperar do gover- 
no central. 

Esta lucta fratricida nao se extinguio. Retiraram-se as 
guerrilbas e appareceram os assassinatos, perpetrados qua- 
si todos OS dias, e tornou-se o munlcipio de Caxias notavel 
pelos freqUentes e repetidos crimes, que nelle se davam 

Durou este triste^ e iamentavel estado de ferocidade ou 
desespero ate o tempo, em que o fallecido dr. Eduardo 
Olympio Machado perante os escolbidos da provincia em 

1851 recitou estas palavras: 
«A febre homicida, que hia lavrando pelo municipio de 

Caxias, tem feito, vae para tres mezes, prolongada remis- 

CAX 

sao. E qual o reagente, que conseguio acalmar seus Uigu- 
brcs accessos? A energia e actividade do actual delegado 
de policia, o dr. Joao de, Carvalho Fernandes Vieira, o 
qual, formando culpa aos delinquentes, perseguindo-oscom» 
incansavel zelo, devassando a$' casas de certos individuos, 
que ato entao contavam, senao com a acquiescencia, com o 
silencio da auctoridade publica, tem conseguido restituir a 
tranquillidade o districto de'^a jurjsdiccao.» 

Foram estes valiosos e importantes servi^os apreeiados 
pelo governo central, pois mandou por mais de um aviso 
louvar 0 dr. Jx)ao de Carvalbo. 

D'abi a poucos annos houve quem intentasse arrancar es- 
ses louros da fronte do energico e activo ex-juiz municipal 
e delegado de policia de Caxias para offerecer a outfo, que 
nada fez, nao ciiidando da bistoria, que tudo regista, e a 
todos faz justica. 

Esta acgao, por demais injusta, nos faz lembrar estes 
versos do poeta de Mantua. 

IIos ego vcrsiculos feci: tulit, alter honores: 
Sic vos lion vobis nidificates, avcs, etc. etc. 

Camara municipal.—Foncciona em casa pertencente *1 
provincia, no largo do Quartel. 

Palrinionio da camara.—Quando foi elevada a catbego- 
ria de villa teve para patrimonio legua e meia quadrada d® 
terra. 

Hoje consiste em uma casa de feira, que Ihe foi dada of 
de abril de 1814 pelo capitao Lourenco Antonio Ribeii'O 

e Borba, na sexta parte d'uns cbaos e um sobrado no nieS' 
mo largo, em uma legoa quadrada no termo da villa do BiJi' 
cbao doada cm 20 de margo do 1814 pelo capilao Jose Fer- 
nandes dos Reis, c finalmente do ctirral do conselho, 
cujo terreno, por devoluto, em 18 de setembro do 1848 s® 
apoderou. - ^ 

Igrejas.—Possue as igrejas de N. S. (la Conceicdo c > • 
Jos6 (matriz) de S. Benedicio (nialriz) de N. S. dos 
dios, de N. S. do Rosario. e o nicho de Sanla Liizia. 

Xossa Senhora da Concei(}:'!0 e Sfto Jose.—Ignora®^' 
quando foi edificad^, c apenas encontramos um oflicio^'" 
camara municipal em 24 de outubro do 1827, do 
em resposta a portaria do vice-presidente Romualdo An'" 
nio Franco de Sa, n° 62 de 3 de outubro de, 1827, 
dida cm consenuencia de um aviso do ministerio da ji^^" 
ca, informando aquella corporafao .que so com .40-con 
se fazia u'm templo proporcional a esta freguezia. 

Sem duvida nao se gastaram esses (juariintas contos. P 
que 0 templo, que existe, 6 pequeno e pobre. 
. Ao lado do norte d'esta igreja, a irmandade do Sanl"- 
mo Sacramento levanlou a sua capella langando a pedra 
dainental em 13 de setembro de 1800. , j 

E uma obra importante por sua boa construccao: 

concluir-se. j,, 
0 palrimonio d'esta fregiTezia e de meia legua qua^'''^ 

de terras na margem do no Itapecuni. 

Infelizmente todos os documentos, que o comprovani' 
tao perdidos ou foram espalhados por maos partic" 

quando os revoltosos Balaios se apoderaram e safjue®' 
esta localidade. , 

Siio lienedicto.—Apresentada a petipao para a sua 
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daeao, foi aulhoada era 7 de junho de 1803 por ordem do 

governador do bispado, era sede vacanle, o dr. Joao deBas- 
tos Oliveira. 

Foi feito o sen patriraonio porManoel da Silva Pinto « n'ura 
quarto de iegua de terra de frente, e raeia legua de, fundo » 
em 13 de agosto de 1803, sendo lavrado o termo de doa- 
Cao polo escrivao Gonfalo Lopis ile xMattos. 

■A'. S. dos Remedios.—k\)Qms acharaos a provisao do vi- 
gario capitular e raestre escola dr. Joao de Bastos Oliveira 
de 20 de outiihro de 1817, a.requerimento do cidadao Jose 

Antonio de Oliveira, concedendo licenfa para erigir-se alii 
^ capella deN. S. dosReraedios. 

Organisou-se iiraa irraandade para cuidar d'este teraplo, 
sendo seu compromisso aprovado pela lei provincial n. 298 
de 10 do noverabro de 1851. 

Ahi se acba ao lado escjuenlo o altar da Virgera e Martyr 
^anta Filoraena, levantado com aceio, e dccencia pela dedi- 
•^afuo de alguns dcvotos. 

Poi collocado cm uma das torres da igreja dos Remedios, 
etn 18G7, urn relogio, que custou 2;209;$879 reis com to- 

fas as despezas desde a sua encommenda ate collocapo. 

(^pella de N. S. do Rosario dos prelos. — Os irmaos da 
'^jnandade de N. S. do Rosario dos pretos da freguezia das 
^ eias altas (diz o registo) pretenderam erigir uraa capel- 
^ a dita Senliora do Rosario, para a qua! todos prometterara 
_ oncorrer c tambem alguns devotos brancos, obrigando-so a 
■^mandade pelos seus annuaes a ter sempre cm aceio e or- 
ai de paramentos a capella, e fazer-llie os concertos que 

0 tempo careccsse. Este requerimento, seni»data, foi des 
wiado pelo cabido a 17 de fevereiro de 1772. 

ma f''<^o"ezia dr. Joao Duarte Franco deu infor fao favornvel a 2 do marco d'esse anno. 

dat Camello deBritto mandou cm 
reito ^ proceder as diligencias de di- 

Duarte Franco) procedeu no 
(Je novem.bro desse anno a vistoria do kigar esco 

^^' 0 pela irmandade e achou bom e sufficiente para n'elle 

^ capella, o qual (diz o termo do vistoria) fica a 
Uih^i pouco dislanle d'ella na planicie de uni 
cis ° testemunhas desta vistoria o alferes Fran- Dias dos Cazaes, c Domingos Loureiro. 

Sen<Je noverabro d'esse anno, na pre- 

•"efeK f ° ® testemunhas acima 
assignaram um termo pelo qual se obrigaram a fii; 

'osa de pedra e harro por ser a cal muilo dijficul- 
^em ^ pelo que so a rebocariam com ella ; «lam- 
(Jijil obrigaram annualmente a prefazer G^OOO reis em 

Os a contado por todos os rcndimentos dos annuaes, 
rj, serviriam para conservaf5o e ornato da capella.» 

Uin ' irmaos presentes assignaram de cruz, excepto 

^6querimento despachado a 4 de outubro de 1775 
a capella estava naqueila epocha feitado pedra, 

fazen^i^ cal, e coberta de pallia, em quanto se estam 
para a cuhertura. 

Cisco do mandado do vigario capitular dr. Fran- 
^'atabosque de H de outubro de 1775, o vigario da 
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vara Antonio Cordeiro Roxas visitou e benzeu a capella no 
dia 27 de dezembro de 177G, e logo foi trasladada para 
esta em solemne procissao a imagem da Senbora do Rosa- 
rio e depositada na matriz. 

/Tudo isto consta dos autos.) 
0 corapromisso d'esta irmandade foi confirmado pela lei 

provincial de 31 de agosto de 1856. 
Parece-nos que a igreja nao foi acabada, o que se depre- 

bende da seguinto circular firmada em 30 de agosto de 
1864! 

« A i|(|[]andade de Nossa Senhora do Rosario desejando 
promover a continuacao das obras desua capella para o fim 
de levar as paredes lateraes conjunctamente o fronstispicio 
a altura de poder fechar o corpo da igreja, e ornal-a com 
alguns paramentos de maior necessidade paraos officios di- 
vinos, 0 ao mesmo tempo mandar fundir de novo os sinos 
que se acham quebrados, em vista de tao consideraveis des- 
pezas que tem a fazer, faltam-lhe todos os recursos pecu- 
niarios para semellianto fim, porem animada e confiando 
muito no patrocinio de Nossa gantissima Padroeira, que nos 
langa a procural-os por entre os seus devotos, aonde em 
todo 0 tempo se acharam com abundancia, vamos por tan- 
to recqrrer a v. s. para que se digne tributar a quantia que 
for de seu agrado, mandando-a entregar ao procurador da 

irmandade-Benedicto Jose de Oliveira, auctorisado a rece- 
ber, e junctamente a passar os recibos para constar. 

E certa na verdadeira crenja dos cbristaos, e pessoa al- 
guma 0 nao podera duvidar sem commetter erro, que as 
esmolas dedicadas ao tempio de Deus, com a invocapao de 
Nossa Senhora, sua'Santissima Mai,- aonde sempre e vene- 
rada, louvada, e adorada, os fieis concurrentes gozam do 
uma predestinacao para a sua salvacao, porque quem ama 
a Maria Santissima obtem as maiores grafas, e tem no ceo 
a maior advogada e o caminho seguro para chegar a pre- 
senfa de Deus. 

E n'esta alta consideracao a irmandade muito confia no 
espirito religioso, que caracterisa a respeitavel pessoa de v. 
s. ccrla de que annuira aos seus rogos. Deus guarde a v. 
s muitos annos. Caxias 30 de agosto de 18G4. 

Francisco Antonio Antunes—V., Bcnedielo Jose de Oli- 
veira, Jose Manoel de Abreu, Joao de Deus do Berjo, Eu- 
fjenio de Urillo Ferreira, Antonio Pires de Jesus, Feli- 
zardo Goncalves de Oliveira, Jos6 Manoel de Oliveira. 

Nicho de Santa Luzia.—Acha-se encravado entre os pre- 
dios dos cidadaos Joao Pedro dos Santos e Jose Antonio da 
Costa e Silva, na rua do nome da niesma Santa. 

Alem d'estas igrejas deparamos com a provisao do viga- 
rio capitular, com data de23 de fevereiro de 1818 permit- 
Undo licenca para se erigir uma capella a Nossa Senhora da^ 
Concei^ijo no lugar denominado Siw Jose, districto de Ca- . 
xias, a* requerimento do alferes Raimundo Antonio da Cu- 
nha. 

Edificios publicos.—l^ossm o 'turro com um pateo de 
vinte bracas, formado de madeiras escolhidas, e dividido em 
4 partes, podendo cada uma conter cento e vinte rezes, e 
banhado pelo lado esquerdo pelo riacho da Pouca-veryonha, 
que vae lanQar-se no rio Itapecurii-mirim. 

Um quartel militar edificado em 1840 sobre o morro do 
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Alecrim, com quanto offereca vantagem por dominar a ci- 
dade e seus suburbios, nao tern agua, falta gravissiina na 
verdade para taes estabelecimentos. 

Uma casa.em um largo, a qual serve de cadeia, e onde 
a camara municipal e o jury funccionam, e os juizes dao as 
audiencias. 

Generos da localidade.—Infelizmente, como-em toda a 
provincia, a agricultura ainda vae caminliando sem progres- 
so, e apenas guiada pela pratica, rotina, ou experiencia dos 
nossos maiores. 

Os generos de cultura sao arroz e algodao, f||io e mi- 
Iho, algum feijao e mandioca. 

Existcm no rnunicipio bastantes engenhos de assucar. Fa- 
brica-so aguardente, assucar, rapadura e mel em pequena 
escala." 

Ha tainbem algumas olarias, e bastantes fazendas de ga- 
do vaccum e cavallar. 

[Vavegamo.—E' o ponto onde termina a navegaQao a va- 
por da companliia fluvial pelo rio Itapecurii, porem o trans- 
porte dos generos e feito n^o so nas barcas de reboque 
da mesma companhia, como tambem por canoas de varios 
particulares. (Vide Itapecuru, rio.) 

No artigo—7VenV/e//rt—fallaremos do terceiro districto, 
para onde de Caxias se vae no barco da passagetn, sendo 
este servifo feito por arrematacao. 

Ponte.—A ler provincial n. 20 de 3 de junho de 1836 
auctorisou a caraara municipal a construir a custa de suas 
rendas uma ponte sobre o rio para substituir este meio de 
passar/m, taoincommodo. 

Nao tendo podido realisar-se esta anctorisacao, no anno 
de 18G4 organisou-se nossa cidade uma companliia sob o 
esperancoso nome de Ulilidade piiblica caxiense com o 
fim de construir a ponte lia tanto tempo desejada. 

Felizmente a assemblea provincial pela lei n. 699 aucto- 
risou 0 govcrno a contractar com qualquer companliia ou 
particular a construcQao d'uma ponte de ferro, madeira ou 
pedra n'este lugar, com as condigoes no contracto exaradas. 

Ninguem se apresentou para contractal-a, nem a compa- 
nliia caxiense, porque organisados os seus estatutos em 
14 de maio do 1864 e enviados ao governo central, nao fo- 
ram appio\ados ate hoje, e por isso nao poude organisar-se 
legalmenle. 

Julgou essa companliia serem bastantes 60:000^000 reis 
para realisar seu pensamento, e em pouco tempo foram to- 
madas todas as suas acccies. 

A importancia e a necessidade d'esta ponte sao visiveis, 
e por isso limitamo-nos apenas a dizer, que e o primeiro 
passo para unir-se Caxias d Barra do Corda, e mais ou- 
tros sertocs, o que olTereceria um meio de facil Iransporte 
aos generos de consummo d'estas duas localidades, sem o 
risco de inutilisal-os na barca de passa'jem, nao fallando na 
commodidade, que apresentaria a muitosnegociantes de Ca- 
xias de terem sua moradia na Trisidella onde o ar 6 mais 
puro c fresco. 

Consta-nos, quo em 1816 ate 1820 alii se construio uma 

ponte de madeira, a qual foi arrastada pela enchentedo rio 

na vespera de ser recebida do empresario ou arrematante 
pelo empregado para esse lim nomoiado pelo governo. 

CAX 

Em 1868 0 sr. Jose Gaune, engenheiro civil, dirigio-se 
a Caxias e ahi estudou mui detidamente o projecto d'essa 
3onte, riscou o pl^o, calculou o orcamento, e de volta a 
capital communicou seus pensamentos a alguns deputados " 
)rovinciaes, que aproveitando-se d'elles apresentaram na se- 
sao de 1869 uma indicar-ao afim de realisar-se este melho- 
ramento. 

Infelizmente a assemblea gastou um mez sem reunir-see 
0 projecto ficou addiado. 

No anno seguinte longe de esmorecer, regressou ainda 
a Caxias o mesmo engenheiro, e ahi perserverante em sua 
ideia, e recebendo de quasi todos os habitantes animacao 
bastante calorosa, recolheu-se a capital, e reunido ao Sr. ca- 
pitao Antonio Jose Villa Nova, um dos homens mais em- 
preliendedores e amigos do progresso de sua terra natal, 
poderam conseguir da assemblea e do governo provincial a 
lei n. 912 de 18 de julho de 1870 «auctorisando a cons- 
trucQao de uma ponte de ferro, que ligue os districtos de 
Caxias eTrisidella» sob as condiccoes, n'ella exaradas. 

0 sr. J. Gaune teve a bondade de mostrar-nos o piano 
da ponte, e ministrar-nos alguns esclarecimentos, que va- 
mos resumir. 

Escolheu 0 local mais proprio, tanto para o publico como 
Dara a economia da empreza, por estar um pouco acima do 
lugar, onde hoje se faz a passagem n'uma barca. 

Ahi tem o rio apenas 43 metros de largura, e a marge® 
do lado de Caxias e formada ou conslituida por uma lage® 
muito resistente. e elevada, quo por isso evitara trabalhos 
hydraulicos rie muito custo e dispendio. 

A ponte sera d'um so lance, sem pilares ou columnas in* • 
termediarias afim de evitar-se qualquer construcgao no rio- 
0 que alem de ser difilcil, c muito dispepdioso, mormente 
n'este tao sugeito a enchentes extraordinarias, o cujo leiW 
e muito movedigo. 

Deve fazer-sc de cada lado do rio dois macic-os de pedr^s 
de alvenaria para sustentar a ponte, que sera de ferro, ® 
do systema chamado Ponl a treillcs-. 

Sera construida de duas Iraves de ferro, tendo tres we- 
tros de altura, presas entre si no meio da altura por tr'"*' 
vessoes de ferro, que tambem servirao para sustentar ^ 
leito da ponte. 

Em agosto de 1870 alguns negociantes promoverani efl' 
Caxias assignaturas para a incorporagao de uma conipanl"^' 
com 0 fim do realisar-se esta ponte, o sendo bem receb'" 
a ideia em pouco tempo tomou-se nota de crescido nutn®'''' 
de acQoes. 

So chegar a ser construida sera ella um dos melho'"^' 
trabalhos artitiscos da provincia, e alem do todas as 
gens ja enumeradas, excitara o gosto por outros iguaes o 
identicos, de que tanto carece. 

E de justiga dizer-se, que a este imporlante melhora"^^"" 
to sempre andara ligado e de maneira louvavel o nonic 
sr. J. Gaune pelos seus incansaveis e relevantes servic^^' 

referidos, devendo-se muito a sua perseveranca e in''® 
gencia. ' „ 

llluminacao publira.—Pela primeira lei provincial d" ^ 
de mar^o de 1835 foram concodidos 50 lampcCes 

illumina(;ao do Caxias. 
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Ficou esta lei spin execiicao ate dar-se esta occorrencia. 
Tendo sido consignada no § 23 do art. 19 da lei do or- 

eamento provincial n. 831 de 12 de julho de 1866, como 
credito suplementar para o exercicio seguinte, a quantia de 
7:000^000 reis para a illuminacao d'esta cidade, raandou o 
cxrn. sr. dr. Franklin Americx) de Menezes Doria, em exe- 

CLifao da dita lei, enviar raais 30 lainpeoes alem dos 50, 
que ja tinha inandado, ordenando o concerto d'elles, e pon- 
«o em arrematagao o ^ervigo da illuminacao por espago de 
<'ois anMs, devendo porem ser submettido o contracto a ap- 

provacao da presidencia. . 

Jnslruccdo nuW/ra.—Existem duas cadeiras de instruc- 
?ao pnmaria para o sexo masculino, uma creada no primei- 

I'O districto, .e a outra no segundo pela lei provincial n. 346 

^51 de maio de 18134. 
0 sexo feminino foi^ estabelelecida tambem inna ca- 

eira pelo art. da lei prov. n" 3 de 30 de marco de 183o. 

ossLie tambem uma cadeira de grammatica da lingua 
ranceza, creada peto art. 1° da lei n. li.5 de 10 de julho 

*o43. 
Todas estas cadeiras estao sob as vistas d'nm delegado da 

'"strucclio publica 

VacciHa.—Tem dois comissarios vaccinadores, cada um 
^•^ 0 sen districco e um municipal. 

me 18i3 foi construido um ihcatro sob o no- 
Fern I do cidadao Manoel Jose 
pvnn^I^ Eastos por uma sociedade particular, que ahi deu 
•Pectacalos por muitos annos. 

sociedade, e lioje so se abre para receber 
^"°^|ma,companhia ambulante. 

na tlu-^s ordens, e no centro a tribu 
contaV?'^ na plateia tern 120 lugares; o palco 
a nht largura, 17 de altura, c 40 de fnndo e 4 eia 43 de comprimento e 26 de largura. 

«%/erio. A irmandade de N. S. dos Remedies no mez 
unio de 1861 deu principio a ediflcacao de um cemite- 

. sendo collocada a primeira pedra pelo pedreiro Leoca- 

"'0 Lopes de Carvalbo. 

niunt '^6 junho de 1802 pelo padre Rai- fo Joao Moraes Duarte, e a sua capellaem lo deagos- 

'°^«^mesmo anno. 

Pro\'^ navegafao a vapor no rio Parnabyba, e a 
do da cidade da There^ina, capital da provincia 
jUg (leram sem duvida goipe funesto no desenvolvi 

Gonv*^ P^speridade de Cartas. 

^^^den apparecam meios de remover essa de 
^ Parece-nos, que esta em primeiro lugar uma boa 

80m ^ a Sao Jos6 das Cajazeiras, que na mar- 
olha de frente a There zina. 

coIq . duas estradas, uma velha, ainda dos tempos 
Coutra nova, feita na administracao provincial do 

Oefeit Olynpio Machado, hoje abandonada pelos seus 
eiji '"convenientes, depois de haver-se comsummido 

Perda dos co.Tres provinciaes a quantia de  
^-''^'?i00 reis. 

e as necessidades actuaes pedem, que quanto 

ferj.Q ^ Estrada velha seja substiluida por um caminho de 
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Em 1868 0 engenbeiro civil Jose Gaune, sem estipendio 
algum do governo, foi estudar o caminho entre esses dois 
pontos, e embora muito animado com as vantagens, que 
notou poder aufenr-se da realisa^ao d'uma estrada de fer- 
ro, addiou o seu projecto para melhores tempos a vista da 
indifferenga de muitos cidadaos no caso de ajudal-o. 

0 Dr. Gandido Mendes d'Almeida, no seu monumental 

Alias do Imperio do Brazil indicou na Carta fjeoip-aphica 
do Piauhy a estrada de ferro projectada, como uma especie 
do protes^to contra a apathia quasi geral dos habitantes d'es- 
sa provincia e da do Maranliao. 

No principio do annq de 1870 o espirito publico desper- 
tou d'essa indilTerenfa, e manifestou-se a ideia de levar-se 
avante esse projecto, devendo-se isto sem duvida em gran- 
de parte ao cidadao Thejnistocles da Silva Maciel Aranba, 
que no seu jornal o Paiz alem de publicar varios artigos 

importantes a este r^jspeito, deu-se aa trabalho ^Pescrever 
a nuiitas pessoas de Caxias e Theresina pedindo inforraa- 
Coes, animando-as, e tudo publicando no seu jornal. 

No calor deslas discussoes o' engenbeiro Jose Gaune re- 
gressou a Caxias, e aproveitando-se de tao boas disposi- 
coes tracou os pianos, e orgaiiisou os orcamentos para cada 
um do's seguintes systemas: 

1° Caminho de ferro propriamente dito. 
2" Caminho de ferro conhecido pelo nome de Larmen- 

jeat. 
3" Dito do dito por traccao de animaes. 
4° Transporte a vapor sobre caminhos ou estradas usu- 

aes por meio de locomotivas estradeiras. 
Ni5o podendo contar-se com subvengao alguma do gover- 

no, e a vista, dos precos elevados dos tress primeiros sys- 
temas, fixou ello sua attencao para o quarto, que bem po- 
dia ser emprehendido por uma companhia, sem subvenclio 
da provincia, com' tanto que esta se obrigasse a fazer os ■ 
reparos c pontes indispensaveis na estrada. 

Sempre cheio de animacao, de coragem, e de muito boa 
vontade, este incancavel etalentoso cidadao francez regres- 
sou a capital, e communicando suas ideias aos Srs. capitao 
Antonio Josii Villa Nova eRibeiro & Hoyer, negociantes da 
pragade Sao Luiz, poude convencel-os da realisa^ao do seu 
projecto, e reunidos os exforcos de todos conseguiram, que 
a assemblea provincial proraulgasse e o governo sanccio- 
na'sse a lei n. 905 do 14 de julho de 1870, que da « auc- 
torisaQao ao presidente da provincia para despender ate a 
quantia de 60:000)^000 reis com o estabelecimento d'uma 
via de communicagao a vapor, por qualquer dos systemas 
conbecidos, da cidade de Caxias ao porto de Sao Jose das 
Cajazeiras. » 

So falta realisar o contracto, e esperamos, que nao ha de 
findar-se este anno sem que se veja tao importante melho- 
ramento, se por ventura nao^vier ainda a fatalidade inutili- , 
sar tantos exforgos. 

Ainda em 14 de junho, no mesmo dia da sancQao da lei, 
0 ministro da agricultura o conselheiro Diogo 'Velho Caval- 
cante d'Albiiquerque, ignorando tudo isto quanto por aqui 
se fazia, participou ao presidente do Maranhao haver orde- 
nado ao engenbeiro Guston Dodt que estudasse essa estra- 
da-, indicando assim os seus bons desejos. 
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Achamos porem tnui conveniente, que o governo geial 
deixe a realisacao d'csta ideia a iniciativa dos particulares, 
morniente a vista dos trabalhos, fadigas, e boa vontade, que 
elles tem mostrado, e leve sous exforcQS para outros pon- 
tes mais necessarios aqui mesmo n'esta provincia. 

Apezar do todos estes trabalhos, exforc-os e dedicapao 
foi 0 Sr. J. Gaune esquecido, e com manifesta injustica, 
quando o vice-presidente em exercicio o dr. Jose da^Silva 
Maia em 15 de ouUibro de 1870 encarregou o cidadao ia- 
glcz Edmund Cornpton, engenheiro do gasometro, « de ir 
explorar o terreno comprehendido entre Caxias e Sao Jose 
das Cajazeiras, afim de indicar a mais conveniente direccao, 
que deve ter uma estrada entre esses dois pontes para o 
transito de locomotivas (road steamers) e vagoes do sys 
tema Thompson, o que sirvam para transporte regular e 
accelerado de merc'adorias e passageiros percebendo dos 
cofres pro^'inciaes a quantia de l;200i$000 reis como gra- 
tlficacao de suas invcstigaQoes, piano e orcamento das des 
pezas, que deve apresentar. » 

Alem d'esta estrada existe outra, cuja necessidade e ur- 
gente; queremos fallar da estrada de Caxias a Bart a do 
Corda. 

Aberta ja ha muitos annos, porem nao acabada, concedeu 
a assemblea provincial pela lei n. G89 a quantia de 6;000;5 
reis para a sua terminagao. 

Actualmente se ella fosse bem preparada seria um gran- 
de passo para o desenvolvimento d'agricultura d'esses ri- 
cos sertoes. 

So podessem ser executadas ao mesmo tempo as leis so- 
bre a estrada de ferro, ja dita, sobre a navegacao a vapor 
do rio Itapecurii ate Picas, sobre a ponte de Caxias, sobre 
a Barra do Corda, quanto nao floresceriam estas duas loca 
lidades com tantos meios de transposes, faceis, seguros e 
rapidos? 

Infelizmente a estrada de que acima fallamos ja tem con 
summido nao pequena quantia, e sobre ella tembem tem 
pousado essa nuvem nsgra, que qtiase sempre involve n'es- 
ta provincia muitas obras emprehendidas pclo governo.! 

0 governo central acaba de conceder privilegio ao.s cida- 
daos Antonio Jose Villa Nova e Antonio Carneiro da Silva 
Oliveira para abertura do uma estrada de rodagem do Caxi- 
as ate a provincia do Para passando" pelas comarcas de Ca- 
xias, Alto-Mearim, Vianna, Tury-assii, Braganga e Belem. 

Nao se realisou estc projecto, o que e para lamentar, por- 
que nao chegaram a um accordo difinitivo ambas as partes 
contractantes. 

Desejamos de coracao, que se levem a effeito todos estes 
melhoramentos possiveis, e que Caxias floresfa como outr'- 
ora quando dos sertoes de Minas e do Piauhy, de S. Pau- 
lo e da Bahia muitos e abastados negociantes a procuravam 
de preferencia para os divers^s ramos de commercio, en- 
tao abi animados. 

Povoados.—Oi principaes sao Alio da Cruz, Aloleiro, 

Bom(im. Burity do padre, Rosario, Pindoha e Limpesa. 
N'esta cidade nasceram os seguintes cidadaos dignos de 

especial menQuo^ 
Dr. Jmtonio^n^alves^as, geralmante conhecido e apre- 

ciadj0^elos s^s lindos versos e brilhante talento. 

CEMlTHfttO /ji'j. 

0 dr./^ederico^se)2^rrea, um dos mais habeis advo- 
gados rra capital, estudioso e assiduo cultor das sciencias 
sociaes e juridicas, conhecido pclo seu saber e muita dedi- 
cacao ao estudo das bellas letras. Como Goncalves Dias foi 
seu berco embalado peloygenio da poesia. 

^imundo da t!ruz e^Iva, bacharel em direito pela uni- 
versidade de^imbra, e um dos mais heroicos c^acteres, 
que temos,^^nhecido. Educado pelo Sr. D. frei^aquim 
deN. S. de^zareth, entao bispo dyCoimbr^quando este 
e vio obrigado a emigrar para ^glaterra,^aimundo da- 

Gcuz deixou os livros e acompanhou o seu protector ao 
exilio, onde Ihe prestou muito boos sorvicos, nao so to- 
jresando de ser ate seu criado. Obrigado a regressar a^- 
imbra, obedecqo a voz de seu^rotector, formou-se, veio 
para este provincia, e na-sua patria morreu cruel e barba- 
ramente apunhalado pelos rebeldes bal^os em 1839! 

0 engenheiro civil ^ao 5ulnes do j^ampos, muito dis 
tincto pelo seu talento e vastidao de co^eciment^. 

0 Dr. /oaquim J(?se de^mpos da trosta de Jifedeiros e 
Albuquerque, ja conhecido na republica das letras por occu- 

par lugar mul distincto entre os que cultivam as sciencias 
sociaes e juridicas. J J h 

E finalmente o Dr. ^igusto Bias )2arneiro, um dos mai^ 
illustrados professores da Escola Central do Rio de Janeiro- 

Divisacr judiciaria.—'Yam uma delegacia em^ Caxias e 
subdelegacias nos seus tres districtos, cm Sao Jose dos Mat- 

lues e Sao Jose das Cajazeiras, o tambem clnco districtos oe 
oaz. 

Comarca.—Compoo de dous municipios—o de Caxfss 

e de Sao Jose dos Mattoes, e foi creada pelo art. 1 
lei prov. n.° 7 de 29 de abril de 1833. ^ 

Foi depois pela lei prov. n." 328 de 12 de outubro^ 
1852 dividida em duas para formar a do Allo-Mear^' 
composta dos termos do Codo g Coroatd. 

Termo.—0 de Caxias, objecto d'estc artigo, consta 
freguezias de Sao Benedicto, N. S. da Conceicao e Sao Jo»^ 
dentro da cidade, e do N. S. do Nazareth da Tresidella n 
margem opposta do rio Itapecuru, da qual trataremos c 
artigo especial. m 

Oaxiinlbos.—Pequeno riacho confluente do 

Itapecuru, distante sete a oito leguas da villa do ItapecW 
mirim. / ji 

Oemiforio ^xitigo, ou cEMrrEiuo/nuio 
MISERICOIIDIA.—0 priraeiro cemiterio, quo teve esta citl3 
foi no largo do palacio nos fundos da igreja da Misci'^ 

dia. . . ill^ 
Entre as propriedades da Misericordia apparece ein 

0 seu terreno avaliado em 000,^000 reis 
Em 25 do abril de 1788 o capitao general Fernando 

reira Leite de Foyos ofQciou a camara dizendo, que 
a todos OS corpos se dao sepultura no estreitorecin^^^j 
adro da matriz da mesma capital, succed^do encont'^^'^^^, 
ao abrir das sepulturas vostigios ^ o nao estarem bem 
sumidos os cadaveres, aconselhavi elle que, a vista da 1_^|, 
sente epidemia de bexigas, cm qje se tem perdido 
loc „i,.„   ^terreno proprio 

ficando em estado '^ 
iltura de catholic^ " 

tas pessoas, elegessem um sitio e 

cemiterio, e cercal-o de madeira, 
puder benzer e habilitar para sep 

I 
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junh^e ISpi D. Diogo de Sousa participou 

^ (l^!^usjj/<Ioutinlio para que pozesse em pre- senga do principe re^nte, que « com a mais prompta o.be- 
djencia ia construir um ou mais cemiterios, onde sem excep- 
Cao fossem sepultadastodas as pessoas que fallecessem, con- 
lorme foi ordenado pela carta regia de 14 de Janeiro dcste 
mesrao anno. » 

Continuaram porem os enterramentos no largo da matriz, 
I'p cemiterio da camap mnnicipgl. que era m>-fim da rwa 

rande com frente para a do Passeio, cujo tecreno foi por 
clia cedido a Santa Casa da Misericordia em/SS de novem- 
bro de 1804, eOnalmente no cemiferio da Misericoi;dia, ate. 

'5 CEM 129 

que em sessao de 5 de agosto de 1804 deliberou a mesa 
a Santa Casa da Misericordia a creafao de outro4€miterio, 

® egendo-se logo o inspector da obra. 

Eraentao provedor o capitao-general D. Antonio de Sal- 
"3nlia da Gama. 

Foi escolliido para esse Qm um terreno, concedido pela 
<^araara municipal em 10 de maio de 1794 nos fundos da 
•^erca da igreja da Misericordia, o qual desde esse anno, 

^PParece no inventarlo avaliado em 4:00^'000 reis. 
Em sessao de 2 de setembro do dito anno deliberou-se, 

que fossem os seus muros constriiidos de pedra e cal, ten- 
0 dois palmos de grossura e dez de altura. 

ara esta obra quotisaram-se os irmaos mezarios, e de- 
,200 paneiros de cal, que n'esse tempo so vendia a 

^>^0 reis cada um. 

Resolveu-se em sessao de 4 de novembro de 1804, que 

^'peri^^^ do cemiterio uma pequena capella com seu 
{ * 

reo rvm." bispo levaram os mesarios um 
bre Pedindo, que fossem langadas as bengaos so- este cemiterio, o que foi concedido pordespacho de 29 

dezembro de 1804. 

neir*^' benzido, segundo o ritual romano, em ISdeja- 
larT' conego Manoel Antonio Barroso, por es- 
abe 1""^ cidade oparocho da cathedral, e d'alii a tres dias ° e prompto para funccionar. 

dezembro de 1804 D. Antonio de Saldanha da 

ree" ^ para a corte, que em observancia da carta 
egJaneiro de 1801 tinlia mandado edificar « um 

^rio, onde seriam enterrados os cadaveres de toda a 

membros para proceder aos concertos de que precisava, sob 
0 piano do engenheiro, hoje conselheiro, Jose Joaquim Ro- 
drigues Lopes. 

Promptas todas as obras principiou a funccionar em 1 de 
janeiro de 1831, e desse dia em diante, por uma postura 
da camara municipal, acabaram-se os enterramentos nas igre- 
jas. ^ 

A capella porem so foi aberta em 16 do mesmo mez. 
No dia da abertura importavam as .suas obras em  

9:912?ji935 reis. 
Executando-se o regulamento, que foi dado ao mesmo em 

21 de novembro de 1830, e com as outras providencias aci- 
ma mencionadas, algumas irmandades julgando-se prejudi- 
cadas requereram ao governo imperial licenfa para tambem 
estabelecer seus cemiterios, porem nada alcan^aram. 

Em 1855 reinou a variola nesta capital, grande foi a mor- 
tandade, e ja estando as terras deste cemiterio can^adas, e 
por isso impossibilitadas para consumir os corpos, foi fe- 
chado cm G de abril desse mesmo anno, sendo feitos todos • 
OS enterros no cemiterio dos Passos. 

A mesa resolveu construir outro, sendo escolhido para 
elle 0 sitio do Gaviao. 

No inventario dos bens da Santa Casa em 18G3 esta ava- 
liado em 17:010^230 reis. 

Em quanto se passavam estes factos na irmandade da mi- 
sericordia, foi publicada a carta de lei de 1 de outubro de 
1828. ^ 

A camara municipal da capital, em sessao de 2 de junbo -O? 
de 1829, nomeou uma commissao, afim de escolher na cer- v 
ca das igrejas terrenos proprios para construc^ao de pe-^Wjr 
quenos cemiterios. 

N'essa sessao, por convite da camara, compareceu e tomou 
.Darte nas discussoes o conego, vJgario gerfli, 

^■Jt!s^^fi6nstanlin^>0€mes d^^'ftro. 
Compoz-se a commissao "dos vereadore&jjj^ojeiialberto 

da^)3(5sta^^,;SffIloniO/id6se>et5rreia de^jf^nflonea e-^J^uimJfai- 
mundo Correia Machado. 

A ell^ incorporou-se o conego promoter ecclesiastico Ma"- 
noeli^acio de^j^ndonga, por escollia do dito vigario ge- 
M n t' < 

e mais gente pobre ou morta no hospital, pro- 

i^1:^««~2^^-'^pfessamente. que se continuasse a enterrar nos 
'ofejas, e beira de estradas, como ate agi^se 

'®^e. quo sendo este cemiterio feito a 

OS 

casta da Santa 

donos dos escravos a pagar ahi 

« • que sendo es 

a obrigar   
terTfciHHj^ela sepultura, como faziani, quando se en- 

igrejas. 

escrgy Principio pode dizer-se, que so os corpos dos 
, "s novos ou vindos da Costa d'Africa, eram ahi sepul- 

to- 

tados, 

Ja 
flespr razao, e ja por desleixo ficou cm complete 
do 0 ®®rvindo ate de pastoradonro aos animaes, e 

Obsp I'uinas e indecencia. 
l8(]g ^ niesa este estado deploravel, e em sessao de 

ho de 1830 noraeou-se uma commissao de quatro 

Dice. VI. /-17. 

raK 
No dia seguinte principiou a exercer as suas funcfoes. 
Em 23 do junho apresentou o seu relatorio dizendo ter 

escolhido para o jasigo dos. mortos os seguintes lugares: 
No convento de N. S. das Jtiercez—p terreno em frente 

a rua da Kxiri^Ua. nndn estevo o quartaLds. artilharia ate ' 
0 poQo. 

Era uma pequena casa, que ahi havia, ao lado da entrada 
do Seminario, ha pouco desmoronada.' 

0 pofoja esta entupido ha muito tempo: era em frente 
da casa do falledido Bruno Meirelles. 

Na igreja de SarifAnna—o terreno contiguo a igreja, 
que fazia frente para a rua de S. Joao, hoje todo edifica- 

Em S. /o«o—0 terreno por detraz da capella-mor, co- 
nhecido por quintal da igreja. 

Na 'Conceicuo—o terreno ao lado, que hoje ja esta fazen- 
do parte do largo, 

fios Bemedios—o terreno onde se construiram duas ca- 

*>» 
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cnnrif^to isia (Si^ <o 130 

sas, no largo e com frente para o mar, contiguos ao quin- 
tal, e que forand' vendidas ha tempos. 

Em Santo Antonio—o terreno por detraz da capella do 
Senhor'Bomjtestis dos/^averjanies. ^ 

No Recolhimcnto de N. S. d'^nunciacao e Reraedios— 
0 terreno, que se chama quintal do Senhor Bom Jesus, 

' hoje «rcado de muros, e fazen^ frente para a rua 
to k^mOyd para a I'greja do^sario. 

C<mno qualquer lugar na cerca abrindo-se ate uma 
' / poi^a, que ainda existe proxima a casa da fallecida 
f Jmsen. ^ f 

Cremos que ficou tudo em projector lembrando-nos ape^ 
[ , nas de uns muros, que guardavam certo terreno na cerca 

de Santo Antonio no lugar indjcado. 
Disseram-nos em 185-2, que ahi fora um ^miifirift 
Jiilgamos porem que o estabelecimento do cemiterio da 

Santa Casa convenceu a todos da inutilidade d'esses pro 
jectos. ' 

Ainda existemj^'^uidos os,j»tlros deste cemiterio, a 
peila porem ha muito queihe abateu o tecto. 

Tinha alguns Dwusoleus de lios quo, ainda existem em 
bom estado. ^ 

Fez de despeza 3:072^490 reis. 
E esta a sua estatistica durante o tempo, que funccionou 

desde IS de Janeiro de 1803 ate 0 de abril de 1835 

CEMlTERiO 

E' esta a eslatistica da sua mortalidade desde 6 
tembro de 1835 a 31 de dezembro de 18G9. 

Homens. Mullieres. Homcns. Malhcres. 
93 93 87 CO 

330 287 257 207 
332 290 280 203 
315 323 290 212 
373 302 274 240 
363 403 299 312 
318 270 234 212 
293 302 220 210 
333 343 240 200 
302 319 283 223 
470 374 209 . 247 
327 380 230 247 
282 333 198 194 
801 301 170 180 
308 340 177 204 

'4:748 3:480 '3:217' 
Cemiter'io inglez.— 

eao, ao lado de Oeste, em tote a ^ 
Leste, e onde existe o^tigo^i^miierto da^>^ 

% 

C 

Annos. 
1803 

00 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 ' 
14 
13 
10 

,17 a 23 
26 

Cadavcves. 
784 
723 
830 
441 

400 
408 
382 
329 
■439 
430 
323 
022 

0790 
543 

Annos. 
1827 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 * 
35 
30 * 
37 
38 
392 
40 3 

Cadaveres, 
394 
310 
343 
448 

1038 
933 
911 
847 

~ 890 
1203 
910 
932 

1171 
1040 

Annos. 
1841 ^ 

42 ® 
43 
44 
43 
40 « 

. 47 
48 - 
49 
50 
31 
32 
33 
34 
357 

Cadavcres 
1904 
1284 
930 
837 
931 

1008 
957 
917 
903 
840 

1181 
897 
809 
930 
077 

V Total., 41:147 
0©iTiitox*io do ^S^aviSio.— Pelos motivos 

/(5xpendidos no artigo—Cemwfrio da Misericordia—foi 
omprado em 1833 0 terreno, que era uma bonita chacara 

com E^cas'a de vivenda, para este cemiter'io por 0:'Wo^" 
reis, valor porque estava avaliado 0 predio, que se deu em 
pagamento, 0 i^l foi l^do a irmandade da misericordia 
por^nuario Martins P^eira. ' ' 

Trincipio/1 funccionar em 0 do setembro desse raesmo 

1 Reinou a variola. 
2 Grassou 0 sararapao. 
' Reapareceu a variola. 
^ Continuou a variola com mais forga. 
5 Ainda a variola, porem jd com menos intensidade. 
® Ueinou a variola. . 
" Reinou a variola. Este numero de cadaveres 6 s6 do 1° de Ja 

neiro a 6 de abril quando se fechou este cemiterio. 

de se- 

Liivres Escravos 

Annos. 
1833 

50 
57 
58 
39 
00 
01 
02 
03 
04 
03 
00 

. 07 
08 
09 

Somma 

Total. 
333 

1081 
1111 
1142 
1189 

'1379 
1000 
1023 
1178 
1079 
1300 
1184 
1027 
904 

1033 
l'G;3'33 

rua de Sao Panta- 
praca, que e Hie fica a 

anta«sa da^'*  ' "    ^ ^ , . / X 
sericordia, esta 0 euificio, que e 0 objecto do preserite ar* 
tigo. , 

Por um acti) do pariamento inglez creou-se um fundo do 
contribuigao, que se estabeleceu sobre 0 coramercio d'iffl' 
oortaQiio e exportagao ingleza, e de uma taxa de tonella* 
gem sobre as embarcafoes inglezas, entradas e sahidas em 
astro. 

Esta contribuiciio foi applicada para fin.s de caridade etn 
beneticio dos subditos britanicos por um dos artigos cl" 
tratado de commercio entre os govornos de S. M. BritaO' 
nica e 0 do Reino unido de Portugal, Brazil e Algarves 
em l^OL 

Sendo este acto abolido decretaram-se outros para a inf': 
nutencao de Cemiterios e de outras instituicoes de caridad® 

de culto divino. 
Existindo grande numero de inglezes n'esta provincia' 

resolveram elles preparar 0 jazigo onde tinham de descan* 
Qar para sempre. 

Esta lembranga foi do cidadao inglez Roberto IlesUfi'' 
primeiro consul britannico nomeiado para esta provino^' 
qu'e muito se estorcou para fealisal-a. 

Sendo escolliido 0 local, ja acima dito, foi comprado 
cidadao Felippe Thiago Borges, em 19 de abril de I8i^- ,^ 

Este terreno tem pelo exterior 13 bracas de,frente de 
S., e 42 bragas do fundo de E. a 0. 
Interiormente entre os muros da frente e do fundo 

ta-se 41 bracas e 2 palmos de comprimento, e 14 braC"® 
4 palmos de largura. 

0 lerreno acha-se dividido em duas sessoes por um' 

transversal com um portao de fefTiS^'tift «fl^tro, forma'! ^ 
assim duas areas separadas, tendo a da frente 20 braC-a^ ^ 
5 palmos de comprimento, e a do fundo 14 brac-a® ". 
palmos, e 0 espa^o tornado pela grossura do muro entr® 
duas divisoes—2 palmos, 0 que prefaz 42 bracas e 2 P" 
mos de comprimento interno.' 
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790^720 

IIUOOO 

3:082,5000 

CEMJTiift#0 lACt-£"5 

Custo do ierreno e despezas feitas com a edificacao desle 

Cemilerio entre as annos de 18^a 1825a custa dos 
. fundos da contribuicdo 

Custo do terreno, siza e mais deligencias 

Discortinamento domalto e limpeza do ter- 
reno   

Materiaes e mao de obra para formar as oiu- 
rulbas do fundo e do centro para sustenlar os 
aterros e dos muros que cercatn todo o ter- 
reno (l.° coritracto)  

Materiaes e obras de aivenaria internas, en- 
canamento e esgotos, Gapella, assentamento 

portaes, e do gradeaaiento de ferro, e ou- 
tros trabalhos (2.° contracto)  1:131^760 

Custo de um portal de.cantaria para a di- 
^'isao do centro vindo de Lisboa, perdido em 
^^■agena     

Custo do portao e gradeamento de ferro 
para a frente, direitos, frete, e conduQao.... 

Desaterro e nivelamento do terreno (3." con- 
tracto)   

I^espms miudas com pinturas, e jornaes pa- 
Sos a^^vid Welborne para inspeccionar e di- 
'''gir 6s trabalhos etc. etc  

Custo de lou/;as para carapas e de epitha- 
Pl'ios cortados nas mesmas  

.^05^030 

J: 189^070 

2:133i$600 

238,^900 

Rs. 
270^^380 

9:460|B86 
f^cpois de I82y, quando principiou a vigo- 

goiar 0 novo acto do parlamento, ate dezem- 
de 1837 0 Cemiterio tem sido mantido e 

<^onservado em hom reparo por um pequeno 
sidio dado pelo governo britannico, e por 

sciipgao voluntaria dos commerciantes e 
outros subditos britannicos aqui residentes, 

o-se despetidido desde principiode I8oG 
*^ 31 de dezembro de 18G7 a quantia de.. 

Que prefaz de 18IG a 1807 (ol annos) a 
luantia de reis  

Para fazer face a despeza addicional ao primeiro custo 
'^■se recebido o seguinte; a saber: 

^ Por venda de materiaes inutili- 
0 capim culiivado em parte 

terreno . 
Subvi 

Dico 

4:G14j5!900 

14': 168^180 

rio, 0 qual foi extincto em fins do anno do 1825: Henry 
Heatberly, tenente reformado da armada britannica, funda- 
dor da fasenda Camacaoca no Alto Pindare, acima de Mon- 
cao, primeiro estabelecimento agricola para a cultura de 
cana e fabrico de assucar e aguardente, movido a vapor 
nesta provincia. 

E' thesoureiro dos /undos para manutencao do estabele- 
cimento 0 §ubdito inglez Joao Veiga, inteiligente auctor de 
um mappa tapographico d'esta capital. 

A sua estatislka desde 5 de agosto de 1817, em que co- 
mecou a funccionar, ate setembro de 1870, e esta, extra- 
hida de diversos registos arcbivados no consulado britan- 
nico. 

Annos. 
1817 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2G 
27 
28 
29 
30 

Obitos 
1 
2 
2 
5 
3 
1 
4 
1 
4 

1 
0 
4 
2 
t) 

Annos.' 
1831 

32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

Obilos. 
1 
4 
3 
2 
G 
4 
4 
3 
1 
5 
1 - 
4 
0 
1 

Annos. 
1845 

46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
5G 
57 
58 

Obitos. 
5 
1 
6 
0 
1 
4 

34 
4 
4 
3 
2 
1 
3 ■ 
G 

Annos. 
1859 

GO 
G1 

. C2 
G3 
64 
G5 
66 
67 
68 
69 
70 

Obitos. 
8 
4 
5 
0 
4 
1 
0 
1 
5 - 
1 
4 ' 
3 

Total 184 

4 
11 
3 
G 

^'engao do governo Britan- 

I^tiiol 

9G?5390 

489;5750 

tos.. 
umentos por enterromen- 

1" do 

4:731?? 100 

4:63iiS900 

99^5200 

   1;255;?000 
ubscripgoes voluntarias  2:890,-jOOO 

feitas entre os annos de 1826 a 
annos) ,  

a do a favor do estabelecimento em 

1868, reis...  

ere notaveis nelle sepultadas, depois da sua 
tati!\° Roberto Falconer Corbett, terceiro consul Bri- 
con '? residente: William Wilson, negociante e vice- 

"'^nies Hall, cirurgiao reformado da armada britan- 

do director do'Tinsmfal in'glez agoi estabeieci- 
mesma lei, que auetorison a fundaQao do cemite- 

RecapitulacSo. 
Pessoas mais notaveis acima mencionadas.... 
Negociantes estabelecidos  
Gapitaes de navios  
Caixeiros          
Mecbanicos, artistas, marinheiros, criados de 

servir, miilberes, criancas, e pessoas desvali- 
das etc  {gQ 

Total   184" 
Oeniitei'io clos K^assos.—Pertence a ze- 

losa irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos. 
Por acordao, tomado em mesa geral de 3 de outubro de 

1841, foi auctorisada a sua fundagao. 
Depois de muitas investigaQoes. para escolber-se local a- 

propriado, afinal encontrou-se um, que satisfez ao pensa- 
mento da mesa, no lugar denominado quinla do Machadi- 
nho. ^ •« 

Principiadas as obfas, quando ja se acb^tvam mui adian- 
tadas, correu o boato de que este cemiterio era prejudicial 
a salubridade publica. 

Entao a mesa por seu procurador oflicioii a camara mu- 
nicipal pedindo a nomeaQao de uma qommissao medica pa- 
ra dar seu parecer sobre as convenicntes condicoes dfo ter- 
reno, e localidade. 

Deferido o requerimento, e nomeada por tanto a commis- 
sao, deu ella o seguinte parecer. 

« Este edificio de forma quadrilonga, de dezoito brafas 
de largo sobre quarenta de comprido, d'uma arcbitectura 
simples e agradavel, e mais um monumento solemne, que 
attestara aos nossos vindouros o genio emprehendedor da 
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132 . ' ' CEMrTef?»Oj).S 

nossa epoca. Acha-se situaclo era i^a vasta j^anicie junto as 
faldas do auIeiM donominado-Ti^o da p^fneira,—tendo a 
sua frente (norte) o J^m'mho ^rande, do qual se acjia ar- 
redado cerca do vinte bragas, por de traz (sul) o^picum, 
ao lado csquerdo uma grande parte da cidade, ao lado di- 
reito a continuacao da estrada e terras adjacentes. 

(( Urn espesso o sombrio bosgue o involve lateral e pos- 
leriormente, convidando assim a meditagao, e dcsenvolven- 
do ppr tal guiza sentimentos tristes c piedosos nos anirnos 
dos visitantes, sem comtudo impedir o accesso de ar siif- 
flciente para expeilir os elementos dcletcrios que ahi appa- 
recem. A sua posiQao gcographica portanto nao pode ser 
raais ntil e sabiamente escoUiida. 

« 0 terrono sohre o qual elle esta construido c bastante 
secco e arenoso, e possue todas as condicgoes cliimicas ne- 
cessarias para retardar a fcrmentacao putrida ou ammonia- 
cal, isto e, a putrefagao dos cadaveres, o que nao pennitto 
tao facilmente a accumulacao dos vapores c gazes, que soem 
formar-so em casos taes. A nocuidade ou innocuidade das 
emanaQoes putridas sendo uma questao puramente do con- 
centraQao, so aspirando directame.ntc as exalagoes cadaveri- 
cas e que poderlio haver lugar algnns accidentes fataes. 

« Corion inclinando-se sobre o cadaver na occasilio em 
que se fazia uma observacao na faculdade de Pariz cac em 
syncope, e morre setenta Iioras depois; o fcelebre Fourcroy, 
e accommettido d'uma grave erupgao exanthematosa. Laa- 
guerienac. e Dofrenoy Ficaram languidos por muito tempo, 
e 0 ultimo nulica mais se restabeleceu. 

« Na igreja de Santa^ria cm ^J<i^cina em ^raa, onde 
so muito tarde largaram o pernicioso costume de sepuUar 
OS mortos no recinto do templo, a terra apresenta ondula- 
Coes, pruduzidas pelos gazes emanados dos corpos que ja- 
zem sobro a sua superflciive os individuos que ahi se de- 
moram sao atacados de Jgwes de mao caracter. 

« Quando pelo contrarlo, as exhalaQijes putridas sao dis- 
seminadas e levadas para longe sobre as ondas de um ar 
^^e em nada prejudicam a saude publica. Os habitantes da 

y^llete passam bem, posto que rec^am continuadamente as 
emanac-oes odorantes infectas de^^l^ifaucon. 

« 0 novo cemiterio, pois, que ora se esta construindo, 

GEM 

(I Em quanto a influencia moral diremos, que longe de in- 
fundir terror aos viandantes, ou de consideral-o como objec- 
to do recreio, como alguem pode crer, o novo cemitdri^ 
apenas despertara ideias pias e religiosas, e bom 6 que nes- 
te seculo em que 6 moda ser espirito forte, zombar de to- 
das as crenoas e affectar incredulidade, baja um monumen- 
to, que faca lerabrar ao homem impio e despresador de to- 
dos os cultos, os sagrados deveres impostos pela religiao 
de nossos paes. 

« Taes sao as breves e sinceras observaQoes, que a com- 
missiio tem a bonra de apresentar a v. s. Maranhao 18 de 
outubro de 1848.—Illm. sr. coronel Isidoro Jansen Perei-y 
ra, dignissimo presidente da camara municipal desta cida- 
de.de^mllos,j4{nior\pfff€se Mfgiiel 

eiraj^r.'foso. (drs. em medicina).—JSwsmo dosj^^' 
los^aldas, cirurgiao. 

Conformou-sc inteiramente a camara com este parecer, e 
foi 0 accordao da mesa de 3 de outubro do 184! ractificado 
poroutros de !7 de junbo c G de julho de 18i9. 

Satisfeito n'este ponto o compromisso da irmandade, e 
benzido o cemiterio cm 3 de marco de 1849, veio a lei pro. 
vincial n. 2ijy de 3 de dezembro de 1849 auctorisar a futi- 
dag.Iio d'este cemiterio. 

Preencbidas, como so acbavam todas as formalidades o 
exigencias civis e ecclesiastical principiou elle a servir a sua 
triste missao. 

Nao se dando por convencidos alguns individuos, q'J'' 
desde o principio se mostraram hostis a sua fundagao, 6 
derramando no e?pirito do povo alguma prevenijao chegou 
ella ate o recinto da as^emblea provincial, o deu origem ^ 
lei provincial n. 338 do 23 de dezembro de 1853, auctori- 
sando o governo a mandar^examinal-o por uma commissaO) 
composta do cinco n^mbros. 

Na forma clT predicta-lei o presidente da provincia o dr, 
^uardOrfit^'lympio^jiKfchado, nomeou a commissao indicada> 
que deu o seguinte parecer. 

« 0 cemiterio dos Passos em nossa opiniao estajnui'" 
mal collocado: 1" porque esta na frente da unica estrada, qu® 

^*cnl'uma influencia pode ter sobre os que 
bitam nas suas immediacoes. 
« Os ventos que mais commumente reinam na ilha do Ma- 

ranhao,_ segu^ as observagoes feitas pelo babil e intelli- 
gente Sr. Pafahybnna sao : 

Janeiro ( N. E. N. Julho 
Fevereirol Agosto ^,E 
Marco j variaveis, po- Setembro 
Abril [rem demoram- Outubro }¥.. 
Maio (se mais nos Novembro 

E. 
S. E. E. 
E. 
N. E. 

Junlio Ide n. e. s.-e. Dezembro / 

x Todos estes ventos sopram de maneira tal que sempre 
passam mais ou menos distantes do lugar em que esta se 
construindo o cemiterio; e somente os terraes, que princi- 
piam no mez de dezembro e duram ate julho, e que pode 
rao acarretar alguns miasmas, que tenues e destacados nao 
podem prejudicar a salubridade publica. 

existe para os siiburbios da cidade, o por onde necessah^' 
mente tem de passar o bom, como o convalescente em seus 

^en 0 apenas reservado para os jnnaiis^do J^nhmL-Bom-Je-fasseios hygienicos, pelo que tera dedespertar n'este idei3® 

influencia pode ter sobre os que bem lugiibres, sobre tudo se ali existir algum objecto, (1^® 

V cofflo iiao. miie. n::^i]lherj fillios e_. innaos: 2 
porqiie occupa uma baixa c.ircunt!ada de urh lado por uiW \ 
grande morro em quo esta situado o sitio—Monte^lijjjl^.- 
do commendarlor Tnrin <ifi rncin, ..Q-frnntro 
por uma eniinencia que* com quanto nlio possa ter o noni 
do morro, todavia tera rnuitos pes acima do nivel occupj'' 
do pelo cemiterio; o que scm duvida prohibe a circjila^*^ 
do ar. e por tanto os miasmas provenientes da putrefaC^^ 
cadaverica tem de girar em uma peciuena atiimospherai 
sempre accuimilados, quando deviam ser o mars possi^^ 

espalhados, e A proporr,ao, que fossem sendo exaladoS' ® 
e por isso que se e.\ige, que os cemiterios scjam alUglS^ 

collocados, e bem isolados. por gnn nao liavendo assiiB 
picilio a circulaQiio do ar, os miasmas sao promptament'^ 
fandidos, e por uma grande athmosohera. e nao ba por 
0 menor receio de epldemias. que occa^nam a accuiiiu'^^;^ 
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delles: ^ porque as primeiras camadas dosse terreno sao de 

banro^melho inisturado com^eia, e as raais profiindas 
^gila. Os terrenos assim compostos contem grande hu- 
midade, o que retarda a putrefa^ao cadaverica, quando esta 
deve ser o mais possivel favorecida; o e por essa razao, 
que se da preferencia aos terrenos^coSj^..e;3:SfIcareos para 

3 fnndafao dos cemiterios. AlenTMstas razoes acresce, qu"' 
aquelle cemiterio esta circnndado de grandes arvores esM 
cialmente a sua frente, e ate no seu interior,, o que ainda 
torna-o nienos veritilado. 

" Este cemiterio tem a forma quadrangular, com a Jren- 
para o p6rle, e esta completamente fechado por muros, 

^^'''^des de ferro, e tem uma- capella, no seu centre, 
us'carneiros, ou catacumbas a juigaTm^odos por iimas 

^ que vimos abertas, sao mal construidas porqae as suas pa- 
redes nao contem cspessura bastante para deixar de ceder 
^es gases, que so desenvoivem com a putrefacao cadaveri- 
^3, tanto que em muitas que estavam occupadas, notamos 
endas que se nao podem attribuir senao a dilatacao occa- 

®'onada por aqueiles gases, e em algumas as materias gor- 
'uiosas estavam como que embebidas, e forma'ndo com a 
ca das paredes materias concretas, c como saponaceas. 

" Se a posicao dcsto cemiterio e ma em relacao a sua to- 
PORraphia, e composifao ciiymica'do' terreno,^todav'ia nao 

relagao aos ventos, que costumam reinar nesta ci- 
e nem tao pouco em relacao as agoas do Apicum jor 

q"e cstas se acham era distancia superior a IfJO brac-as; pelo 
Que ainda qu^j o terreno estivesse completamente saturado 

• CEM 133 

Em outubro de 18i8 a camara d'este municipio jul- 
gou conveniente organisar uma igual commissiin da qual fiz 
parte, encarregada de proceder o mesmo exame no cemi- 
terio dos Passos e por essa occasiao foi emittido o parecer, 
que submetto a sabia meditaQao de V. Exc., cujo theor e o 
seguinte: 
/ Este edificio de forma quadrilonga, de dezoito bragas 
de largo sobre quarenla de comprido, d'uma architetura 
simples e agradavel, e mais um monumento solemne, quo 
attestani aos nossos vindouros o genio emprebendedor da 
nossa epocba. Acha-se situado em uma vasta planicie, junto 
as fraldas do outeiro denominado;—Alto da Carneira—: ten- 
do a sua frente (norte) o Carainho grande, do-qual se acba 
arredado cerca de 20 bragas, por detraz (sul) o Apicum, ao 
lado esquerdo uma grande parte da cidade, ao lado direito 
a continuafao da ostrada e terras adjacentes. Um espesso e 

sombrio bosque o envolve lateral e posteriormente, convi- 
dando assim a medita^o e desenvolvendo por tal guiza sen- 
timentos tristes e piedosos nos animos dos viandantes, seni 
com tudo. impedir o accesso de ar sufficiente para expellir 
OS elementos deietereos que ahi apparecem. A sua posicao 
geograpbica por tanto nao podia ser mais util q safciamenta 
escolliida. 
^ 0 terreno sobre o qual elle esta construido e bastante 

^ fesios cadavericos jamais poderia ser-lbes nocivo, visto 
"e em tao grande distancia a filtraQao torna-las-biam per- 

aniente puras, ainda qiiando dada a bypotliese, de que 
^jsena elias ter aquellas fontes, o que nao esta provado, 

pelo menos nao temos disso a conviccao. Do exposto 
^ uitDos 1" que a posicao do cemiterio dos Passos nao 

■^ociva quer em relacao aos ventos, quer em relacao as 

2° que a sua posicao topograpbica e ma e bem as- fonte: 

nSo ■' cbymica de seu terreno, pelo que se ja 
vg„ ® 'Nocivo a saude publica, porque contem poucos cada- 

todavia poc^avira sel-o,. sobre tjido senao forem re- 

(q ■'''guns inconvenientes quo podem, e devem quan- 
^■^'tes ser removidos. ^laranbiio 'il de abril de 1834. Os 

Sail commissao dr. Jose "Sergio F^rreira, dr" Paulo 
Pierrelevee, dr. Raimundo Jose Paria derMattos, 

Teixeira Mendes, (engenbeiro civil). Dr. Jose 
de Mattos, vencAdo. 

medico fundamentou assim o seu voto diri- 

•^fficio^^ Presidente da provincia^-por meio do seguinte 

Sr.—lleLrecebido os ofliciosde V. Exc., fir- 
(jos ^dejaneiro e 15 de fevereiro do corrente anno, 
jjjjj, V. Exc. se digna nomear-me membro_d'uma com- 
cij ®®Pecialraente destinada a examinar qjjal a influen- 
pop ou desagradavel, que podem exercer sobre a 

aC'iio da capital, os cemiterios da Cm/ dos Pas.- 
- 0 0 c" 

os demais meinbros_dajlUaxaminissao, for 
Santa Caij^^ '^}jpnr; nr lin- a-rtjin pndpndo eu 

secco e arenoso, possue todas as condicoes chimicas neces- 
sarias, para retardar a fermentafao piitrida ou ammoniacal, 
isto e, a putrefaccao dos cadaveres, o que nao permitte tao 
facilmente a accumulaQao dos vapores e gazes, quo soem 
formar-se em casos taes. A nocuidade ou inocuidade das 
emanaijoes putridas, sendo uma questao i)uramente de con-, ■ 
centracao, so aspirando directamente as exalafoos cadave-^ 
ricas, e que poderao haver lugar alguns acidentes fataes. Co- 
rion inclinando-se sobre o cadaver, na occasiao em que se fa- 
zia uma observacao na Faculdade de Pariz, cae em syncope, 
e morre 70 boras depois.—0 celebreJ£ai;rcroy eacommet- 
tido d'uma grave erupcao exanthematosa: Languirene e Du^ 
fresnoy ficaram languidos por muito tempo, e o ultimo nifn- 
ca mais se restabeleceu.—Na igreja de Santa Maria em Luci- 
na em Roma, onde so mui tarde iargaram o pernicioso co's- 
tun^e de sepultar os mortos no reeinto do Tempio, a terra 
apresenta ondulagoes, produzidaspelos gazes emanados dos 
corpos que jazem sob a sua superficie, e os individuos que 
ahi se demoram sao atacados de febres de mau caracter. 

Quando, pelo contrario, as exalafoes putridas sao dessi- 
minadas, e levadas para longe sobre as ondas d"um ar livre, 
em nada prejudicara a saude publica. Os babitantes de ViN 
lete passam sempre. bem, posto que recebam continuada- 
mente as emanafoes odorantes infectas de Montfaucon. 0 
novo cemiterio pois que ora so esta construindo, sendo 
apenas reservado para os irmaos do Senhor Rom iBmPrfhjr" 
Passos,, nenbuma influencia pode ter sobre os que babitam 

ficar clirija separadamente a V. Exc. afim de justi- 
tal divergencia da minba parte. 

nas suas immediagoes. Os ventos que raais commummente 
reinam na ilba do Maranbiio, segundo as informagoes feitas 
^alo intelligente Sr. Pnrabybuna, sao: janeiro fevereiro N. 
EN.—mar?o, abril,/ naio, junho, variaveis, demorando-se 
mais nos NE, SE.—julho, E;—agosto, E. S. E. E.—setem- 
bro 8 outubro, E.—novembro e dezembro NE. Todos estes 
ventos sopram do maneira tal, que sempre passam mais ou 
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menos clistantes do liigar em que estao construindo o ce- 
terio; e soinentc os terraes, que principiam no mez de de- 
zembro e duram ate jullio, e que poderao acarretar alguns 
miasmas, que tenues e destacados nao podem prejudicar a 
salubridade publica. 

aEm quanto a iiifluencia moral diremos, que longe d'in- 
fundir terror aos viandarites, ou de consideral-o como ol> 
jecto de recreio, como alguem pode crer, o novo cemiterio 
apenas apres^tara ideias pias e religiosas, e bom e que 
iieste seculo em que e moda ser espirito forte, zombar de 
todas as crengas, e affectar incredulidade, liaja urn monu- 
mento que faca lembrar ao bomem impio e despresador de 
todos OS cuUos, OS sagrados deveres impostos peia religiao 
dos nossos Pais.» 

GEM CEM^T£f?fO 

violentas raesmo, do rcpressiio contra a immoralidade pu- 
blica, que ha tocado o seu apogeo de intcnsidade, e dimi: 
nuireis pelo menos a somma de syphilis que infeccioria^a 
nossa populaoao e com ella as molestias por asthenia e 
consum^gao, e entre as quaes figura a pbtisica. A provincia 
ja vos deVe muito, fazei tu(^^ isto, c dever-vos-ha mais ain- 

Taes foram as breves e sinceras observagoes que apre- 
sentamos a^camara municipal d'entao, e ainda nenhum so 
facto veio depor em contrario, de maneira que hoje que a 
nossa opiniao ha recebido a sancgao do tempo e adquirido 
toda a forca de verdade, podemos afiancsj;a V. Exc., sem 
medo d'etprmos.v^ue o^emiterio da S^iita.Gruz dos?assos 
de msso^ Sejihor ^eais Christo nenhuma influencia pode 
ter sobro a ,salubridade publica. 

Respeitemos, por tanto, a habitagao dos mortos, e vene- 
remos a Tmagem Sagrada, que guarda os seus tristes des- 
pojns, pois que a demolicao d'este edificio importaria nada 
menos que urn sacrilegio e um passo para traz no caminbo 
do progresso e da civilisaQao, que tanto se tem adiantado 
sob a feliz administrMao de V. 

da, e uma sociedade inteira \i3s agradeceni, e a humanida- 
de que soffre vos agradecera, e abencoara.—Deus guarde 
a Exc.—Alaraniiao "l^^de maio de 1834.—Illm. e Exm. Sr. 
dr. ^uardo Qlimpio Si^chado presidente da provincia.— 
Jose Maria Fih-ias de Hfalios.     — 

Em quanto ao^^e^frniterio d^i'Mt^ricordia, o que vos dire- 

* 
da a um numero de mortos superior aos dos habitantes vi- 
vos da nossa capital. Occupando uma das mais bellas posi- 
coes topographicas, construido debaixo de todas as condi- 
goes higienicas, collocado sobre um terreno onde abundam 
materias calcareas c com um systeraa d'enterramentos sof- 

-frivelmente bom, seria absurdo da minha partej_o acredi- 
t^' que elle pode ser nrei u^HalJLiSrubridaTl^publica. 

Nessa lugubre e funcrea mansao acliam-se depositados 
os restos inanimados dos nossos antepassados, e com effei 
lo qu,em e que^o conta ahi um terno e desveladou- 
raa carinhosa^iriai, uma gsposa querida, jjarentes e uaiigos 
sem numero? Deixemos pois os mortos dormir o somno da 
paz em seu quietismo eterno, e curemos d'outras cousas 

\que mais directamente possam inlTuir sobre a saude do 
\povo. 

Mandai antes sec^ esses immensos e immundos charcos 
a que chamamos^ntanos, sobre tudo os da^anga, onde 
nascem, vivem, e morrem animaes e vegetans de toda a es 
pecie, 0 acabareis com essas febres de mau carecter, que 
se hao tornado endemicas na n^"capital, e suaTfunestas 
consequencias taes como irritacao do apparelho degestivo, 
hypertropbias do bago e figado, hydropesias de que e victi- 

raa talvez a terga parte" da nossa populagao. 
Derramai o baptismo da instrucgao sobre a cabega do 

povo, aboil a mendicidade, melhorai o seu estado de fl- 
nangas, e regulareis essas affecgoes moraes, essas nevroses 
terriveis, que comegam d'apparecer entre nos debaixo das 

formas as mais bisarras. Estabelecei medidas energicas 

Sendo tadns os medicos unanimes em declarar, que este 
cemiterio nao podia influir nem sobre as fontes publicas, 
porque d'ellas dista mais de cem bragas. o nem sobre a ci- 
dade por intermedio dos ventos, r_cquer£uj_nie5a a assem- 
blea provincial, que decidisse se devia continuar a funccio- 
naf o'seu'cemiterio, visto nao ser nocivo, como'd¥s^e a-cOm- 

missao em seu parecer. 
Foi a i'rmandade attendida e promulgada a lei n. 36G de 

24 de julho de 1854, abrindo o cemiterio de novo suas 
portas para receber cadaveres. 
"TQrhando-se duvidosas na execugjo as disposigoes da lei 
irovincial n. 39G de 27 de ag'osto de^SSG, restrictivas c re- 
gularisadoras de enterramentos nos cemiterios d'esta cida- 
de, foi no anno seguinte promulgada a lei n. 456 de 4 il" 
novembro do 1857, pela qual se declarou, que as restric* 
goes da lei precedenle nao comprehendiam o cemiterio da 
irmandade do Senhor dos^sos, que continuava a funccio- 
nar como anteriormente, e e^virtude d'isso ordcnou o gO' 
(Crno, por despacho de 20 do novembro de 1857, que se 
izessem os enterramentos dos cadaveres dos irmaos, defe* 
rindo assim a petigao, que Ihe foi apresentada. 

Em flns do anno de 1809 tendo havido muitos fallec 
mentos de pessoas estimaveis por suas qualidades, e raeiH' 
bros de grandes familias, appareccu logo o desgosto, e loO' 
ge de cnnsiderar-se este facto, como consequencia naiurf 
da existencia, alguns individuos buscaram explical-o coin" 
proveniente da ma qualidado da agoa potavel da fonto J" 
Apicum. ' * jt ■ 

Acliava-so na administragao da provincia o dr. ^Braz,^" 
rentinoHenrique de Sousa, um dos mais eruditos e tale" 
tosos professores da fticttldade de direito doH(Mife. 

Ouvindo este clamor, que.girava por entre o^vo, 
querendo despresal-o, nomeou cm 25 de novembro da^ _ 
uma commissao composta^s drs. em medicina^^^>4^^_ 
do^^^ett,^itonio do||fntos»Mntho^^izJ^lf^^ 

dr*,^^bio^gustoJli^ma ej^ar ijfg^to^rques 
proceder aos iiecessarios >exames o informar sobre o 
de influencia, que exerce a posigao dos cemiterios 
em relagao as fontes do jyiicunj, d'oodc e tirada a 
precisa para o consumo da populagao. 

Reunindo-^e csta commissao pela primeira vez. 

:0^ 
de larga discussao, apenas concordou-se na distr 
trabalho, e das bases preliminares para poder emiH''" 
seguranca o seu parecer. 

D'abi a tros dias exonerou-se d'ella o dr. Ifabi 
e pouco tempo depois mudou de-residencia para o 
dr. tjuadros. 

153)' 
0}t 

ra' 
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dr sobrevinclo aesp,osajo sr.lnencias temos uma planicie de vinte metros cle largura,-que • >met grave molestia, que infelizmente levou-a 1 tu- vae dcsceudo em declive suave ate a5 mesmo^icum 

espe^r tao depressa como N'esta pjanicj^j qi^a metros do caminho esla collo- fisperava. 
Entretanto no relalorio corn que o dr. J^seda Silva Maia, 

cado 0 c^tfirig, que e objecto deste artigo. 

Queriamos primeiro conhecer as suas relacoes com as fon- rnriin » i . . , .  ' a;, suas reiacoes com as ton- 

no arlL J "l"'™"'' °'"™ ' KMtnlilea cm 1870 tes do Apicum, por lanto chegando ao rauro do fundo co- 
r/Jfr T 0 212 metros ale o principi* 

^nlmr'T / aX'inecao do Ailerio do do A'picnm, isto e,—14 vezes a dislancia, em quo so node 

pensa o moi.o aoCorisado 
|liygienista Mr.^Tardieu. 

Masainda aqui nao avistamo^ >forites publicas: foi-njj's 

posi^ao, torna-se elle prejudicial a fonte do ^icum, co 
"10 por que esta collocado era lugar baixo, pouco ventilado, 
e logo • - - 
tal com'nTf capi- precise adiantarmo-nos aindaunsToo metros pelo/ficum a 

'•abnhle. ,, ' formar-se um alegre ar- fema a ja mencionada cminencia do lado -do poente, e so 
E nrnnriT o --r 1 • ^ dcpois de caminhar uns 100 metros pouco mais ou menos . 

"i'^ipal comno^ta dT'^vV o ca6o, 6 que chegamos as^/^tes, ficando 

di Sn ~ ''"r " CamiXfixku. ditflonga eminen- se aniraasse a combater opinioes cia, que tem pouco mais ou menos uns 10 metros de al- 
I <ic? c 1 r\ r\ o r» ."s ^ I, 

tura, e uns iO-4%largura. 

« deviixcnn .7" iVT"" r,"" quoi Tao grande distancia, e a existencia de tao longa e lar- 
sua neceSi.' r ,T , ' "• pr^'ar a ga eminencia entre oAerlo e as^ntes si5o condiclies 
coiTinPtPnt. 'le, ulijidade e urgencia, embora comojiftdico, sufficientes para se poder afflrmar com Mr. J^rdieu, que 

^'^incinl p a^ssemblea pro- este cemiterio 6 completamonte innocente as accusacoes 
(lar 0 httT "^1 ® menor exame, e sem aguar- que Ihefazem como prejudicial as aguas potaveis. 

e n estudava a questao, fizes- Voltamos agora ao cemiterio: examinemol-o. 
22 de , !q'^' s^nccionasse a lei n. 92i de Tem capacidade mais quo bastante para receber annual- 
iBiterio \ EBlil^Edo. os enterramentos no ce- mente mais de SO^cadaveres, que e o maximo, que alii se 
fonto 1 '^''ssos, por estar situado nas proximidades da tem sepuitado, como prova a sua eslalistica, impressa no uo Ajiip.nm f -i;.-. ■     ^ do'iVpicum! 

° conhega a injusti^a de tal Ggislativa attenda bem ao seguinte 
Fohi OS com um dos membros da commissao o Dr. ^- 

tim d'este arti^i.. 

As"^guas da >}juva, que desbV-in CUiminho Grande, e 
das duas encostas iateraes escoam faciimente- por dous re- 
gos, que as recebem de um e outro lado, de maneira que so 'onio d <s/ "i/""" -J iji. yiii-igus, quc! us luceijBiii UB uiii t; ouiro lauo, ae maneu'a que so 

®tend examinar o c^fimj,terif},RCT questao, penetram no cemiterio as aguas, que cabem directamente 
J* presentes as cj^ndiccoes hygienicas, marcadas dentro do seu reciuto, e essas mesmas, sendo abundantes. por. ^ rcondicQoes hygienicas, ,.....u^c..|ucu.,u uu o ess. Tula e ;j>arilieu, observamos tudo minuciosamente, escoam pela porta do fundo. 

. ^ tornando medidas com uma fita dividida em metros, ora 0 terreno e uma mistura de areia e argila, e proprio 
inspeceinn!! 1  '"I '       " "'S"". piupnu 
latur . ^ OiUXile^as oxcavagoes para conhecer a para retardar um pouco a decomposicao, que nao convem 
toda flnalmente percorrendo que seja demasiadamente'rapida. 

4fl?c^ d'este cemiterio ate as fontes publicas do Finalmente nao so a ventilagao corre bem no cemiterio, 
^"oltamos tao convencidos de que elle nao influe nao sendo do maneira alguma embaragada nem pelas arvo- 

. " 3 saude publica, nem por intermedio dos ventos e res e nem pelas alturas, que o cercam, como tambem nao 
'as fnntoo    1 L„ ,1^..:    

®Pinar 

screver. 

[JuijiiLj, ijeiii [jor inierrneuio uos venic 

®Pina I'J® pensamos ser bastante, para qualq 
nosco, repetir o seguinte passeio, jjue vamos 

uer se derigem os ventos sobre a cidade. 
Ja se ve, que nao foi a sciencia, que aconselhou a extin- 

Qao d'este cemiterio, e por tanto nao houve -vantagem algu- P . (;ao u esie cemiterio, e poi 
(Jij estrada do^minho, wande ponto mais alto ma de semelhante njedida 

taing ^ se derige do poente ao nascente, 6 horison- ,A\|nandade dos Passos nao podendo, e nem devendo 
Hog. de uns tre^sntos-sectros pouco mais ou me- ficar impassive! diante de tanta arbitrariedade reuniu-se, e 

®P°'s comefa uma descida suave, que no fim de du- querendo fazer publica a sua opiniao mandou estampar no 
     i-rt«   .1'   \ « n-r n .i-    i . r. i 

'^'^ontal 1 ~ u.iiuiuiiv"  - -- |-     - " -   UQ i« uc 
sngy "0 vinte metros, e segue-se uma subida tambem junho, e no n." 107 de 30 do mesmo mez o seu protes- 

Cheft • r°' 
parj a esse caminho horisontal voltamos a frcnte] Nem a sciencia e nem a experiencia pedia a remocao ou 

Poi voi-n vimos 0 seguinte: a nossa direita a ^eira extincgao d'este cemiterio, repetimol-o ainda uma vez,-e 
'^^^cetiips, a esquerda a ladeira, que sobe para o se restar alguma duvida no espirito de nossos leitores, em- 

cias ^^'"neira: d'essas duas encostas nascem duas eminen-bora estejamos apoiados em opiniijes de medicos e espe- 
.    rtr»*r»a oi n tor- ohnlicn/lnc noro rlnofnnll.n nrvrQCflnfnmno DC cofrnin- ao norte, sempre parallelas entre si, e ter- 

® ^o\{)icum: a nossa frente, e entre as duas emi 

cialistas abalisados, para destruil-a apresentanios as seguin- 
tes palavras, que o sr. dr. l^^rnando Vieira de Souza, como 
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presidente da assemblea dirigio aos deputados no encerra- 
mentoda primeira sessao da actual legislatura. 

«A lei mandando fechar as portas do cemiterio dos Pas- 
sosj alem de fundada em naturaes escrupulos que se pren- 
dem as questoes de hygiene, peris existerii^erias apprehea- 
soef de que as aguas da fonte publica do\picum possam 

^"r a ser empestadas, e em materia d'esta ordem, a mais 
simples duvida e verdadeiro supplicio a populagao, accresce 
que se acha elle collocado era uma baixa, privado "da ven- 
tilaQao necessaria e no unicQ arrabalde d'esta cidade. 

X tiDemais d Assemblea cUmpra prpteger a Santa Casa da 
Siisericordia, como estahelecimento de caridad%.or(^ com 
aconcurrencia d'aquelle cemiterio, ve-se esta jflrivada de 
uma iniportante r&nda do sen orcame^to.n 

Assim 0 sr. dr.Vleira de^Quza, trahindo-se involunta- 
'"^riamente, e impellido pela verdade, explicou este acto im- 

pensado e injusto da^ssemblea provincial I 
0 testemunhc^de pessoa lao auctorisada para nos indicar 

0 fim que teve a Assemblea quando tal deliberou, nao pode 
ser mais valioso, e nem mais verdadeiro. 

Foi simples questao de prnt.er,p,an a iim cenfiitfirio! 
Foiapenas flpgpjn iIp. m-nrrpm-in' 
Foi finalment^vontade ^ augmentar as rendas da irman- 

dade da^nta !2^a da ^isericordia ! 
A estatistica dos cadaveres sepultados neste cemiterio 

desde 1849 ate 18G0 e a seguinte: 

Cadaveres sepultados. 

I 
i'*) 

Annos. 
1849 

50 
51 
52 
53 

5G 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
6i 
63 
60 
67 
68 
'69 
70 

Em catacumbas. 
19 
23 
50 
26 
30 
33 
51 
63 
41 

8 
43 
49 
47 
45 
53 
67 
50 
80 
44 

282 

No chSo. 
6 

6 
1 

Extra muros. 

578 

14 
34 
78 
50 
30 

6 
13 

8 
16 
14 
9 

19 
32 
22" 

"376 578 

Total. 
25 
28 
56 
27 
30 
34 

634 
68 
55 
34 
78 
50 
38 
49 
64 
55 
61 
67 
76 
75 

112 
66 

T?782 

Nota-se mais o crescimento d'obitos nos ullimos annos, o 
que e devido ao augmento d'irmaos que tem a confraria, e 
pelo offerecimento feito do sepulturas gratis as pessoas que 
fallecerena na casa dos Educandos artifices, no Asylo de San- 
ta Tliereza, e tambem aos desvplidos, que morrerem no 
hospital da Real Socie^ie Ilumanitaria r de Dezembro. 

0 cemiterio dos^^^os, alem de 223 catacumbas, tem 
capacidade para l-t372 covas de conformidade com os re- 
gulamentos em vigor, e alem disso cstava mandando murar 
0 terreno nos fundos, que tem espaco para mais de 1000 
covas, alem de 300 e tantas catacumbas, que se podem fa- 
zer era duas ordens. 

Oerca.—Banco, a 0 de Sao Marcos, ja dentro da 

bahia do mesmo norae. 
Corre de N. N. E. a S. S. 0, e tem 2,600 bragas de com- 

primento, e 230 de largura. 
A sua ponta N. dista de Sao Marcos uma legua e 630 

braQas, e a do S. esta longe da capital legua e meia e mais 
duzentas bragas. 

Todo 0 seu fundo ou baixo e de pedra e areia com 4, 5, 
6 e 8 bragas e cm algumas partes dez. 

'Lea-se ojioteiro geral dm mares, castas, ilhas e haixos 
porj^^tonioH»opes dN^sta Almeida. Lisboa 1839. 

OlhS, (da iliDiA)—i^iea simnsis ou chinensis. Rich ^ 
Simson).—Com a portaria de 4 de junho de 1825 veio da 
corte no brigue Yoador uma « Memoria sobre ,a planlO' 
cao, cultura, e preparacao do chd >5 com algumas semen' 
tes d'esta planta. 

Estava na presidencia o dr. Patricio, que raandou reio^' 
primir a Memoria e destribuir as sementes, sera o menof 
proveito por que nada mais se fez. 

Ohapacla.—Povoacao, freguezia, villa, munidp^^ 
e comarca. 

Acba-se situada a 5° 28' lat. merid. e a 47° 43' '/a lo'^o' 
occid. 

Povoapao, freguezia e villa.—-^Ujtonicy^ancisco dos*^'®' 
quando em 1811 navegou pelo rio Grajalm, fundou sobr® 
a raargem leste deste rio uma povoagao com o nome de i'"'' 
to da Chapada, fez casas para vivenda, construio pequen"^ 
barcos, arranjou arraazens para deposito de generos etc. et"' 

Mais de 40 pessoas foram logo habitar esta localidad6< 
principiou o coramercio, muitos moradores das ribeiras^' 
sinhas ahi vinham prover-se de utensilios, que so podia''^ 
obter de Caxias depois d'uraa Jornada de 200 leguas. 

Tudo promtittia prosperidado quando era 1814 foi 
truida pelos indios giocobges, morrendo n'essa j 

qneimadas 38 pessoas, que elles apanbaram desapercebiO' 
^dentro das casas, a que lan^arara fogo, tendo antes "SS?® 
ao valente cidadao j)(Jfinocltl^ssumpcao, que c" • 
_ aisanos so oppoz a' taes i^ldades. 

0 crescimento d'obitos, que se ve no anno de 1833, pro- 
^ J vem dos enterramentos geraes que alii se fizeram, por or- 
' iNiern da presidencia, na occasiao da epidemia das"i)^igas, 

por seterfechado o antigo cemiterio da^ta^a da^- 
zericordia, tendo lugar esses enterramentos*de 8 de abril 
a 5 de setembro do mesmo anno, epoca em que ficou prom-, 

pto 0 novo cemiterio—do ^^iao—que hoje funcciona. 

Alguns annos depois sobre estas ruinas pretendeu-se 
for- 

mar nova povoarjao, cbamada Sao Paulo do Norte, e a 
zar de protegida por um destacamenio ae linbd," o itiedo' 
indios obrigou os seus moraderes a aba^^ona^a. 

Foi depois para alii mandado'''l^cisco%84^^ 
galliaes com 40 soldados para funtw o p/esidioT^P'' 
na, e com quanto se relacionasse com os indios, 

brigado dentro d'anno e meio, em prcsenQa da fcroc' 
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d elles, a abandonar o presidio e retirar-se com 18 homens. 
Finaimente novas bandciras foram raais felizes,.c como 

na margenMireita^o rio Gi^hu, 84 leguas a E da capi- 

tal, tivesse iVfe^noelvi^ntini^rnandes uma fazenda por 
nome Cliapada!So\ estc nucleo de povoacao aprovcilado, e 
eleyado a cathegoria de villa, com a denominagao do ^ 
nlior do da )^iapada, pela lei provincial n. 7 de 
29 de abril do 1835, tendo antes sido creada a freguezia 
pelo I 7° da lei n. 13 do 8 do raaio de 1833. 

Em 29 do setembro de I8I80 dilo Pinto de lAIagalhlies, 
em uma viagem do esploracao pelo rio Grajahu, cliegou a 
Pedra Branca, pouco acima da Barra de Sanla Anna, e a 
menos de tres leguas do Porto da Chapada, e ahi encon- 
trando umjngar apropriado mandou construir urn quartel, 
® com vistas de asscntar ahi uma povoagao, em memoria 

0 serenissimo principe Dom Miguel, apellidou-o com 0 seu 
'^ugiisto nome. 

Kncontramos esta noticia no officio dirigido pelo dito Pin- 
0 de Magalbaes em 20 de junho de 1819 ao governador 

Paulo Jose da Silva Gama. 

. ^'ao encontramos lei alguma da nossa assembiea provin- 
que determine os limites d'esta freguezia, entretanto, 

'^egundo informacoes que obtivemos de pessoas fidedignas 
e do reverendo vigario, passamos a descrevel-os. Principiam 
no lugar Estrella seguindo em linha recta a Sao Francisco, 

Partindo d'este ao Oiho d'agoa, lagoa dos Patos, lagoa do 
erreiro ate Carnahubal: deste seguindo em linha recta ao 
®grete, Barbadinho, Sao Raimundo ate Tucanguira; ca- 

^ "iliando deste pela margem do Rio-preto ao Bom Succes- 
0' Micuim, fechando na Estrella, qiie pertence aoBrejo. A 

•^3 extensao de N a S e de 20 leguas e de L a 0 e de 14. 
^ iem tres bairros 0 da JfJalriz, situado em uma collina, 

tado por tres ruas, e distante 300 bracas do rio: 0 da 
J (i-haixa com 48 casas, na margem opposta 0 da Tri- 
' abundante de fructas e legumes. 

Possue uma igreja, que serve de matriz. . 

levantar uma capella dedicada a Sao Benc- 

d'isto por uns autos, existentes na camara ec- 
siasiica, dos quaes extraimos 0 seguinte. 

5g] f^P'tao-mor Antonio Rebello "Bandeira, morador esta- 
'^cido no lugar—Graiau—districto de Pastos-bons, re- 

que Grajau- 
Ig bispo diocesano licen^a para edificar a dita capel- 

'h ^ Grajahu » {vide a pelirao despacha- 
de julho de 1832). 

^'spo na sua sentenga de 19 de Janeiro de 1830 auc- 
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A 12 de dezembro de 1831 na fazenda Sao Julio, ribei- 
ra do Grajahu, termo da villa de Pastos-bons, em presenQa 
do juiz ordmario Manoel Gomes de"Moraes Cutrim, os ava- 
liadores do"conselho Sebastiao Bertholdo Martins e Domin- 
gos Terreira Braga, avaliaram a meia legua de terra em 
300?$i000, cada garrote a 2,$yOO reis, cada vacca em 5^000 
reis, cada cavallo em 12^ reis (total 504^000 reis). 

Este patrimonio foi juigado por sentenga a 23 de feverei- 
ro de 1833. 

Nao sabemos se realisaram tao bons desejos. 
rem a villa duas cadeiras de instrucQao primaria para 0 

sexo masculino e feminino, sendo aquella creada pela lei 
provincial n. 58 de 28 de maio de 1838, e esta por outre 
acto legislativo n. GOO de 14 de setembro de 1801. 

E a residencia das auctoridades da comarca, a parada do 
batalhao de cagadores da guarda nacional sob n. 30, e 0 
quartel d um commando superior da mesma guarda. 

Tem um districto de paz, uma delegacia de policia, um 
commissario vaccinador, um delegado da instrucfao publi- 
ca, uma agenda de correio geral, duas collectorias—gerale 

provincial, varlas casas de negocio e poucas tendas de di- 
versos oflicios mecanicos. 

Mumcipio.—Consta so da freguezia do Senhor do Bom- 
fim da Chapada. 

Comarca.—Foi creada pela lei provincial n. 113 de 31 
de agosto de 18ii a custa de Pastos-bons, e consta dos 
municipios da Chapada e Barra do Corda. 

Cultiva-se arroz, algodao, milho e fumo mas em pequena 
quantidade, e distila-se aguardente para 0 que existem al- 
guns engenhos. 

A industria desta localidade e a criacao do gado vaccum, 
cujo numero julga-se subir a 19,000 cabecas, e a produc- 
gao chega a 5,000 bezerros. 

3Iinas.—0 dr.^car Henning e 0 coronel Mollara, enge- 
ini mo . /'inn r\rvp /•nnfi /lo m<-«>»/» 1'/-* I'.v, ^   

do ^''8ario da Chapada, para que, visitando e aclian- 
^ 6cente e ornada de paramentos a capella, benzesse-a. 

®Scri c sua mullier Maria T^ila de' Almeida, por 
tg ^ssignada pelo procurador do mesmd Jose Duar- 

'^nteiro n'esta cidade a 27 de abril de 1832, fez doagao 

nheiros,- que por conta da companhia mineracao maranhen 
se se dirigiram a esta comarca, n'ella acharam particulas de 
excellente cobre, mas em quantidade muito insignificante. 

No lugar cbamado Fazendinha acha-se cobre, e em ou- 
tros ferro, antimonio, arsenico, silex, pedra calcarea, zinco, 
platina, e ate prab, e de tudo isto ja vimos amostras co- 
Ihidas pelo dr. Jffitonio djAguiar e ^va, que nos informou 
ter visto em vjfrios lugares d'esta'comarca 0 spatho-fluor, 
varios outros compostos de cal, school (amphibole) de diver- 
sas cores, terras eschytos cupriferos desde a serra do Gra- 
jahu ate Pedra Branca, na distancia de uO a GO leguas em 
ambas as margens. 

Perto do nascente do Grajahu diz ter visto um fragmen- 
to de /upis-laziili, cuja origem nao poude descobrir apezar 
dos seus esforfos. 

Pelo decreto n. 3520 de 30 de setembro de 1865, as- 
signado por Sua Magestade 0 Imperador no palacio de Uru«j 

P3ra ciuaiJc a 2/ de auril (le looz, lez (Joa^:ao ibiguciuu pui sua ividgebuue u impeiauoi no paiacio ae uiu^ 
a (lita capella de 30 vaccas, 12 garrotes,-2 g^yatia, foi concedido ao desembargador^lycarpQ,»fJ(5fes 

(le terras com sesmaria denominada-^li^o 0 privilegio por tres annos para explorar as minas de 
termo da dita villa de Pastos-bons e ..rv,,... 

^ dilo rio Grajahu, onde se achavam situados os mes 
■ilia de Pastos-bons e mar- coljfo e outros mineraes n'esta comarca. 

Em julho de I860 chegou a esta capital 0 referido sr. IjjQg 1   V.-*UJL4L1U)     W v.- 

avaliado, a requerimento do dpador, emj^Polycarpo L6pes de Leao..^companhou-o para examinar 
testemunhas, Jose da Costa Lima e EugenioPessas " ^  

Jesus. 
minas 0 sr. ^l^fa^ianielniint, engenheiro inglez, con- 

cessionario das minas de carvao de pedra do Rio Grande 

Dice. Yl. /-IS. 
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do Sul, cujos trabalhos sao bem conhecidos e todos em 
boa conta por pessoas competentes. 

Partiram n'esse mesmo raez, e durante a viagem de su- 
bida e dcscida examinaram com muito cuidado os rios Mea- 
rim e Grajahu para conhecerem, se era possivel a navega- 
gao a vapor n'esses rios. D'esso exame resultou voltarem 
convencidos que, feitos alguns melhoraraentos, principal- 
mente—limpar os rios de grandes paos arrojados a seus 
leitos, podiam ser elles navegados a vapor. 

Olaapaclinlxa. • (freguezia de N. Senliora das Do- 

res da)—Foi creada pela provisao regia de 23 de setembro 
de 1801, e pertence ao municipio da Vargem-grande, na 
comarca do Itapecuru-mirim. 

Esta situada na estrada, que segue da villa da Manga 
para a do Brejo, e distantc d'eata 12 leguas ao rumo de K. 
0. a 3" 33' lat. merid. e a 45° 8' long. occ.. 

Tern uma subdelegacia de policia, e urn districto de paz, 
um .batalliao da guarda nacional, um coramissario vaccina- 
dor, uma cadeira de primeiras letras para meninos, creada 
em virtude da lei prov. n. 268 de 17 de dezembro de 1849 
sob a vigilancia d'um delegado da inslruccao publica. 

A povoacao da freguezia, que se pode dizerainda cm prin- 
cipio, ja possue uma igreja em muito bom estado, e cober- 
ta de telha. 

A maior parte das .casas sao verdadeiras palhogas. 
A lavoura d'esta freguezia consta de arroz, algodao, mi- 

Iho, feijao e fumo. 
A creafao do gado vaccum jjalcula-se ser 2 a 3 mil cabe- 

Cas, que produzem 500 be^iTOS quando muito. 
A populagao da freguezia avalia-se' em G,000 almas. 
Olxefes de policia.—(Reladuo nominal dos 

cliefes de policia, que tern tido esta provincia com decla- 
racuo das datas de seus exercicios.) ~ 

CUE 

0 dr. Polycarpo Lopes de Leao (interino), em 9 de ju- 
nho de 1831. 

0 dr. Antonio de Barros e Vasconcellos, em 6 de outu- 
bro de 1831. 

0 dr. D. Francisco Balthazar da Silveira, (interino) em 8 
de abril de 1832. 

0 dr. Antonio de Barros e Vasconcellos, em 28 de setem- 
bro de 1832. 

0 dezembargador Manoel .Teronymo Guedes Alcanforado 
(interino), em 23 de margo de 1833. 

0 dr. Antonio de Barros e Vasconcellos, em 23 de ju- 
nho de 1833. 

0 dr. Viriato Bandeira Duarte, em 28 de outubro de 1834. 
0 desembargador Joao Paulo de Miranda (interino), em 

20 de abril de 1835. 
0 dr. Antonio Marcellino Nunes Gongalves fmterino), cm 

17 de agosto de 1833. 
0 dr. Viriato Bandeira Duarte, em 4 de setembro de 1833- 
0 dr. Antonio Marcellino Nunes Goncalves, 1° de margo 

de 183G. 
0 desembargador Manoel Jeronymo Guedes Alcanforado 

(interino), em 18 de novembro de 1836. 
0 dr. Antonio Marcellino Nunes Gongalves, em 18 de Ja- 

neiro de 1837, 
0 dr. Francisco Domingues da Silva (interino), em 12 0^ 

maio de 1838. 
0 dr. Manoel Pinto de Souza Dantas, em 18 de noveffl' 

bro de 1838. ^ ,, 
0 dr. Joaquim Jorge dos Santos (interino), em 14 d'abn 

de 1839. 
0 dr. Abilio Jose Tavares da Silva, em 23 de novemWO 

de 1839. ^ 
8 d® 

0 dr. Jose Mariani entrou em exercicio em 18 de marco 
de 1842. 

0 dr. Manoel C'erqueira Pinto, em 1° de abril de 1843. 
0 dr. Rpimundo Felippe Lobato (interino), em 3 de maio 

de 1843. 
0 dr. Manoel Cerqueira Pinto, em 23 do julho de 1843. 
0 dr. Raimundo Felippe Lobato (interino), em 26 deju- 

nbo de 1846. 
0 dr. Jose Mariano Correa de Azevedo Coutinlio (interi- 

no), em 3 de agosto de 1846. 
0 dr. Menoel Cerqueira Pinto (interino), em 27 de agos- 

to de 1846. 
. Albano da Fonseca Pinto (interino), em 31 de outubro 

de 1847. 
0 dr. Eziquel Franco de Sa (interino)., em 23 de no- 

vembro de 1847. 
0 dr. Francisco Vieira da Costa, em 8 de abril de 1848 
0 dr. Jose Mariano de Azevedo Coutinbo (interino), em 

10 de agosto de 1848. 

0 dr. Francisco Vieira da Costa, era 26 de outubro de 
1848. 

0 dezembargador Francisco Maria de Freitas Albuquer- 

que ('interino), era 10 de novembro de 1848. 
0 dr. Antonio de* Barros e Vasconcellos em 27 de de- 

zembro de 1848. 

^Mandi^l iCl^mentin'o ^Carneiro da Cunha, em 
untiode 186t). 

0 dr. Abilio Jose Tavares da Silva, em 3 de novefflW 
de 1860. 

0 dr. Manoel Maria do Amaral (interino), em 29 de 
de 1861. 

0 dr. Julio Cesar Berenguer de Bittencourt, cm 23 ' 
junho de 1861. 

0 desembargador Miguel Joaquim Ayres do Nascim^n 
(interino), em 8 de maio de 1862. 

0 dr. Francisco Liberato de Mattos, em 11 de J 
del8G2. 

0 desembargador Miguel Joaquim Ayres do Nascim 
(interino), em 14 de dezembro de 1862. 

0 dr. Antonio Manoel de Araglio e Mello, em 9 de J 
de 1863. ,p 

I I ^ 0 dr. Sebastiao Jose da Silva Braga (interino), etn ' 
novembro de 1803. jg 

0 dr. Joao Florentino Meira de Vasconcellos, em ^' 
Janeiro de 1863 

iulli" 

enlf 

iull'" 

0 dr. Sebastiao Jose da Silva Braga (interino), em 
agosto de 1863. 

0 dr. Joao Florentino Meira de Vasconcellos, em ^ 
tubro de 1803. 

de 

01'; 

0 desembargador Jose Innocencio do Campos (inte""' 
em 24 de agosto em 1866. 

iD")'. 
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0 dr. Antonio Joaquim Rodrigues, em 1" de outubro 

flei86C. 
0 desembargador Affonso Cordeiro de Negreiros Lobato 

('nterino), em 18 de jiilho I8G7. 
0 dr. Eduardo da Silva Rabello, em 29 dejuiho de I8G7. 

_ 0 dr. Mathias Antonio da Fonseca Morale (interino), em 
^ de maio de 1868. 
. 0 dr. Antonio Francisco de Sailes (interino), em 4 de 
agosto 1868. 

0 dr. Antonio Augiisto da Silva, em 22 de selembro 
de 1868. 

0 dr. Antonio Augusto da Silva (interino), em 28 de ja 
neiro do 1870. 

Odr. Domingos Monteiro Peixoto, em 4 de maio de l870. 

©hiclia.—E' iim pobre logarejo da illia de Cana- 
"■'as, siluado a margem direita do rio do Torlo, 3 a 4 ki- 

'ometros acima de sua foz. Arredado deste liigar, tendo 
"e permeio uma cordiiheira de morros de areia, ve-se na 
contra costa, do lado do mar, um outro Itigarejo cliamado 

Alarjados. 
Ao poente de ambos estes lugares, ha um morro d'areia, 

^ 'nais alto que alii existe, de cima do qual desfructa-se uma 
ista magnifica, que 6 assim rapidamente descripta por um 

^'fjante que la esteve em novembro do 18G6: (cSubindo ao 
uiTie do referido morro de areia, d'alii espraiando a vista 

l^3ra todos os lados, desfructava um soberbo panorama, de 

ainda conservo a lembranca: tudo entao que me cerca- 

ne ® esplendido !... 0 mar cujas cspumas J'aclas recordavam o nascimento de Venus; as aguas cau- 

comoros de branca areia; a vegetaQao 
"leraldina das iihas; o dilatado orisonte; os raios quasi 

/I'caes de um sol deslumbrante, atravcz de um cco dia 

^JsaHoT^Riacho pequeno, qui; 'clesagua^no 
tres leguas abaixo da villa do Coroata 

otiiou este nome das aves, assim chamadas, quo alii 
•'Stem em grande quantidade. 

—Grupo de cinco montes com a denominaQao 

lon' ^ Je f*" 16' e 6" e a 
occ. de 48" 21' e 49" 2i'. 

—Vide MaranMo (provincia do). 

—Rio, que tem suas vertentes a L. da villa 
\^'ijio, e 6 um dos mananciaes do Parnaliiba. 

villa, frejtiezia, e municipio 

1\T nascimento na iagoa da Matta, e correndo ao 
desagua no rio Itapecurii pela esquerda, depois de 

'Qcori 
. iieno 

, I t  1 - - - 7 »   
^Jjorado com o rio do Saco, duas leguas pouco mais ou 

abaixo da villa, que tem o seu nome. 
a—jyja margem esquerda do rio Itapecurii, distante 

tla capital, e 800 bra^as do rio, que Hie deu o 
tin situada esta povoafao na lat. merid. do 4' 44' e 

'o- occid. de 4a" 43' 

Ig ®^''^ada a catliegoria de villa pela resoluclio regia de 
^ ®^abril de 1833 e lei prov. n° 7 de 29 de abril de 183d. 

Ho que entiio iiavia, edificada pelo vigario Cypria- 
^'a'ma, passou a catliegoria de matriz com a in- 

Santa Ilitta, ale que o commendador Luiz Jose 
construlo outro templo, dedicado a Santa Pliilo- 

/ » 
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mena, o qual offereceu a provincia com a condicao de F® 
esta Santa Virgem Martyr a padroeira da freguezia. 

Freguezia.—Foi creada por lei provincial n" 13 de 8 
de maio de 1833. 

Esta villa, abaixo da cidade de Caxias, e o ponto mais 
commercial e importaute da ribeira do Itapecuru. 

Em 1863 tinha 169 casas, das quaes 68 eram de palba: 
actualmente conta dous districtos de paz, uma delegacia 
e duas subdelegacias, sendo uma no 2" districto, que e o 
Urubii, uma collectoria de rendas geraes e provinciaes, um 
commissario vaccinador, um delegado da instrucQao publica, 
dois medicos, um boticario estabelecido, duas cadeiras da 
mstrucQao publica primaria, sendo a do sexo feminino cre- 
ada pela lei provincial n" 376 de 30 de jnnho de 1835. 

Possue tambem algumas casas de negocio de seccos e mo- 
ibados, e varios estabelecimentos d'artes e officios mecani- 
cos. 

Municipio.—Faz parte da comarca do Alto-mearim, e e 
residencia das aulhoridades d'ella. 
li a parada do batalhao n. 22 da guarda nacional, e o 

quartel do commando superior da raesma guarda, o qual 
consta dos municipios do Codo, Coroata e Alto-mearim. 

As terras do municipio sao mui proprias para a cultura 
do algodao, arroz, e mais generos. Para a criac-ao do gado 
vaccum tem bons campos- e abundancia de pasto, porem 
apenas existem quando muito 4:000 cabeg-as d'esta especie 
d'animaes, que produzem talvez por anno 800 bezerros, e 
tudo isto ainda suj&Uo as c(3i{rerias e destruioijes dos indios. 

0 dr. R^nckco A^^onio Bii^diio nos informou baver 
carvao de pelira betumJH^ naNzona atraz da villa, e em 
distancia d'uma legua para o centro diz, que ha marmore 

e varias cores, e uma grande camada de zinconize. 
'uma correspondencia ha tempos publicada no Pai^ le- 

mos, que aqiii tambem se encontram <t chistos betumiiio- 
sos, dos quaes destila-se kerosene em abundancia, e de 
muito boa qualidade, igual ao de Pensilvania e Ohio, como 
mostraram as analyses feitas pelo engenheiro Plaut, » que 
por ahi andou em companhia do desembargador Polycarpo 
Lopes de Leao. 

Dizem que ha uma mina de carvao de'pedra na fazenda 
do cidadao Luiz Antonio Salazar. 0 dr. Oscar Henning as- 
severa ter acbado carvao lifpute n'esta freguezia, mas nao 
encontrou vestigios do mineral. 

0 numero provavel de seus babitantes e defl.-SOO sendo 
4:200 livres, e o resto escravos. 

Alem da villa existem mais os povoados do Urubu, )Z!a- 

lira-^^ando e a colonia Petropolis. 
"^idij^choeira-gt^nde tem 3 casas de negocio. 
No outras tantas. 
A colonia Pelropolis tem 30 casas do palha, habitadas 

)or 17 colonos portuguezes, que plantain algodao, arroz, 
mandioca, feijao, millio, etc. etc. 

Esta freguezia distingue-se pela cultura do algodao e ar- 
roz em grande escala. 

Ooollio.—Riacbo, que tem suas nascentes na pon- 
ta suaste do monte chamado das Covoadas; a principio cor- 
re a L, depois a S E, e entra no rio Balsas pela margem 
esquerda d'este. 

choeira-: 
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doromou este nome d'um dos seus primeiros descobrido- 

*es e povoadores—Manool Ceelho Paredes, que ern seu ter- 
ritorio situou muilas fazendas. 

Oolonia, niilitar de sao pedro d'alcantaisa po 
GUiiupy.—Pelo decreto do ministerio da guerra n. 1284 de 
26 de novembro de 1853 foi auctorisada a fundaoao d'esta 
colonia, e definitivamente assentada era junho de 18oi n'u- 
ma ponla de terra on promontorio, que forma o rio Guru- 
py na sua margem direita, perto do rio Cacatial, e da con- 
fluencia do Gurupy-mirim. 

Nas suas immediacoes tem-se encontrado cafezdes e caca- 
mes perdidos por entre o mato, attestando antiga cuUura. 

Foi seu fundador e primeiro director o tenente-coronel 
Francisco Raimundo Carneiro Junqueira, ja fallecido. 

0 governo geral c(Tm este estabelecimento teve por fim 
povoar estes higares infestados de raalfeitores e quilombo- 
las, proteger a navegafao do rio e o commercio, que annu- 
almente fazem os regatoes com os indios do sertao trocan- 
do suas mercadorias por productos indigenas. 

Possue uma igreja pouco menor que a de N. S. dos Reme- 
dies da capital, situada n'uma praga com GO bracas de lar- 
gura 0 100 de fundo: tem uma vista 'agradavel, sendo as 
ruas bem alinhadas, e com 10 palmos de largura. As casas 
tem seus alinhamentos reguiares, as da naoao sao cobertas 
de telba a saber a do director, a qual serve de arrecadagao, 
urpa outra de canto, e parte da do vice-director; todas ellas 
possuem muitos bons commodes. 

A casa do director e morada inteira, a que serve d'arre- 
cadacao meia morada, a de canto ja dita tajmbem inteira, a 
do vice-director meia morada, alem de 4 moradas de diver- 
sos babitantes, que tambem sao cobertas de telhas. 

A casa qua serve de armazem, a. da ferraria e quartel, e 
mais trinta de divcrsos babitantes, sao cobertas do uma pa- 
Iba denominada tibi, Pdde para o fucturo ser uma excellen- 
te villa. A navegacao 6 feita em pequenos batelOes em razi5o 
do grande nnmero de caxoeiras, coiihecidas pelos nomes 
de Gnrupy-mirim, Maracati-ca.n, Anajacnara, Tucunarecuara 
Lacual A A-. 

0 negocio do sertao consiste cm oleo, cravo, breu, abu- 
tua etc. 

A estrada do Tury-assu, que ha annos estava aberta, e pela 
qual tinba esta colonia communicafao com a villa do mes- 
rno nome, e outros Uigares, hoje esta tomada pelos mattos, 
tornando-se por essa forma prejudicial a esta colonia, e a de 
Montes-aureos: apenas mostra em partes alguns vestigios 
da picada feita pelo ex-agrimetisor Joaquim Mendes Pereira. 

Actualmente possue duas aulas de ensino primario, uma 
para meninos e adultos, e outra para meninas, ambas pre- 
paradas com aceio, bavendo no ensino ordem e methodo. 

0 actual director, o capitiio reformado do exercito Leo- 
nardo Lucianno de Campos, ha perto d'um anno, ahi creou 
uma aula de musica a grande instrumental. 

Tem uma olaria, que trabalha regularmente, e duas ofTi. 
cinas de carpina e ferreiro, frequentadas por alguns filhos 
dos colonos. 

Terminou-se n'este anno de 1870 a igreja, que estava 
principiada ha sete annos, gramas ao zelo e dedicacao do seu 
director. 
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E babitada esta colonia por 200 e tantas pessoas, e regi- 
da por leis e costumes militares, e pelos regulamenlos de 9 
de novembro de 1850, e 12 de setembro de 1851 com as 
modiflcacoes feitas pelo dr. E-duardo Olympio Machado, 
como presidente da provincia. 

Applicam-se seus babitantes a cnltura do arroz c mandio- 
ca e fructas. de diversas qualidades. 

Sustentam-se dos productos da pesca e ca(;a. 
Pouco tem progredido esta colonia, e nao tem corres- 

pondido nem as vistas do governo, quando a estabeleceu, 
e nem as despezas com ella feitas. 

Vide Gitrupy, rio. 
Oollegio (Vide S6.) 
OolonisaQiio ^^straixgeir-a.—0 Mara- 

nhao so principiou a ser povoado pelos portuguezes em 
1GI5. E opiniao corrente, quo os principaes elementos de 
que se compoz a popular;,ao do Brazil, na epocha da priffli' 
tiva colonisacao, se acham nas levas dos deg|adados. 

0 illuslrado commendador^-3oao^Fr,ancisco Msboa no seu 
interessante Timon affirma desenganadamente, que se os 
degradados concorreram para a povoafao d'esta provincia. 
foi em escala muito diminuta, e sobretudo inferior a de ou- 
tras capitanias, e que os seus verdadeiros elemcntos de pO' 
voacao 0 colopisagao encontram-se nas expedigoes militares, 
nas remsssas de tropas para a guarnipo das diversas capi* 
tanias e fortalezas, e nos casaes de colonos, que por cente- 
nas partiam das ilhas e do continente do reino. 

Nos Jnnaes de IJerredo encontra-Se noticia de numero- 
sas emigracoes de colonos das ilhas e do reino desde ICI^ 
ate 1070. " 

Numerosas cartas regias attestam frequentes remessas at^ 
100, 200 e 300 soldados, os quaes, depois de concluidos 
OS annos de services, que a lei Ihe impunba, aqui se esta- 
beleciam e ficavam. 

Foi porem esta povoacao mui limitada ate a instituiC^" 
da Companhia geral <lo commcrcio em 1755: d'essa ep" 
cha era diante tomou proporfoes avultadas o trafico dos cs 
cravos africanos, ate entuo feito a cspa^os e irregularffifi'' 
te, e comecando a desinvolver-so a prosperidade agricola 
commercial do paiz, a emigracao europea, attrahida pc'^^ 
vantagens, quo elle offerecia, entrou tambem a encamin''^'^ 
se para aqui em maior escala c d'um modo regular c p^j" 
manenle, a pesar de todos os estorvos, que a metropo 
levantava contra o direito de livro transito. 

Comtudo por dccreto de 10 de fevereiro, o provisaorc^ 
gia de 25 do mesmo mez de 1813 foram isentos do recf^^ 
tamento para o servifjo milltar da tropa de linha, e de'" 
brigades do servirem nos corpos miliciannos, con/?'^ ^ ^ 
vontade, os ilheos e seus.fdhos, que viessem estabelecer® 
no Brazil. 

0 governador^ulo Jose da Silva Gama participou ® ^ 
25 de outubro de^l7 ao ministro^'Mioniaz^Vptonio^^ 
la N'ova Portugal,' que aqui existia o inglez^ilberim^^^.^.^j 
tood, que se Ihe offereceu ir a Inglaterra « buscar 
de artifices e de trabalhadores ruraes para juntamente 
as maquinas respectivas mostrar o methodo, com 

augmentam os beneficlos da agricultura, correndo 
sivamente o seu florecimento. » 
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Acceitou 0 governador este offerecimento promettondo- 
Ihe dar terras incultas no lugar onde as julgasse boas. 

Disse que die partiii com aquelle destino e Iroiixd algu- 
ffias familias bem como maquinas de grande cuslo. 

Mostrou-se o governador muito cheio de esperancas com 
este acontecimento, cujo resultado ignoramos. 

Correndo iim veo sobre esse passado de seciilos, volte- 
wo-nos para o presente. 

Desde fevereiro de 1833 ate dezembro de 1856 foram ira- 
portados 887 colonos, sendo 847 portuguezes e 40 chine- 
ws, OS quaes tiveram o seguinte destino: 

Para a colonia do Arapapahy foram... 368 
Para a colonia de Maracassume  40 
Para a colonia do Santa Isabel 39 
Para a colonia de Santa Thereza  140 
Para a colonia do Petropolis  91 
Para a colonia de Pericaua  112 
Foram cedidos a particulares  77 

887' 
Colo nia do Arapapahjj.—Foi creadacm agosto do 1854, 

a chegada dos primeiros colonos, na freguezia de Sao 
•'oaquim do Bacanga em torno do canal do Arapapaby, com 

duplice fim de obter-se operarios para esta obra, q de es- 
'abelecer-sc aqui um nucleo de povoaQao. 

t>os 368 individuos, que vieram para esta colonia, cram : 
sexo masculino, maiores 294, menores 29; do sexo fe- 

•Binino, maiores 32, menores J 3. 

l^cstes colonos 171 indemnisaram a fazenda nacional das 
1'^antias, que Ihes tinham sido adiantadas, rcscindiram ,os 
''Ontractos e estabeleceram-se £;^i;^Ga^j(fil e .sens arredores, 
^s^ndo de varias industrias: evadiram-se37, falleceram 22, 
® Parando as obras da escavacao era 21 de agosto do 1838, 

Poucos colonos, que a!i se achavam, foram dispensados 
' ® Pagar o resto dos sous debitos, e espalliaram-se por to- 

a provincia. 

Colonia de Maracassume.—Foi composta de 40 cbine- 
engajados no Rio de Janeiro a(im de serem emprega- 

® nos trabalhos das lavras auriferas de Maracassume. 
^ provincia nada despendeu com esta colonia, pois era 

^Pfiedade da companbia mineracao maranbense. 
endo sido suspenses cm 1838 os trabalhos d'esfa em- 

foratn dies despedidos. 
^ 'alleceu um, alguns regressaram para o Rio de Janeiro, 

^i^tros aqui ficaram. 

i(il Santa Isabel.—Nas margens dos rios Merin- 
foi leguas a sudoeste da villa do Guimarlies, 

"^ndada em 1833 em terras do engenbo Freclial pdo 

Torquato Goelbo de Sousa. 
jQ ^ principio com 39 colonos, cbegados do Portugal em 

pre r '^33, e recebeu o empresario por em- 
celeh a quantia de 33:p.00:)000, em ^lude do contracto 

Q ['"do com a presfflcncia em 22 de abril do 1832. 
cstiy'estabelecimenlo ia prosperando falleceo o 

Torquato era 1800, e toraou conta desta empresa, 

celebrado peranto a presidencia em 3 de no- 
qijg raesmo anno, o coronel Jose Goelbo de Sousa, 

raostrado solicito empromover o desenvolvi- 
^ da colonia, que tanto deve a seu fallecido irmao. 
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Contava cm 1804—92 babitantes, sendo 39 portuguezes 
e 33 brazileiros. 

Tem uma pequena ermida dedicada a Santa Izabel, rainba 
de Portugal, ^uma aula de primeiras letras, que ja foi fre- ^uma 

1802 quentada em 1802 por 31 alumnos. 
No fim de 1809 abi oxistiam 81 colonos, a saber 42 do 

sexo masculino, (32 bomens e 10 meninos) e 39 do sexo 
feminino (26 raulberes e 13 meninas); contavam-se 18 ca- 
sados, 39 solteiros o 4 viuvos: 31 brazileiros e 30 portu- 
guezes, todos professando a religiao catbolica apostolica 
romana. 

0 systema alii adoptado e o de parceria, sendo os prin- 
cipaes generos de cultura o assucar e aguardente, embora 
plantem-se tambem cereaes e outros generos- 

Possue 27 casas de vivenda, sendo apenas 4 cobertas de 
tellias, alem d'uma casa para o fabrico da'farinba. 

Colonia de Santa Nas margens do rio Bitina 
no municipio-^do Cururi^pii, cm ttoas proprias do empre- 
sario XptonioNn^yTea de M^jndonca IHttencourt, foi fundada, 
em 1833-com 130 colonos, engajados pessoalinente por die 
na ilba Graciosa, sera estipendio dos cofres provinciaes. 

Desde o seu principio foi esta colonia malfadada, como 
se vae ver. Fugiram 23, morreram 12; a ma indole dos co- 
lonos e a seducci5o dos estranhos produziram a insubordi- 
cao, muitos abandonaram o trabalbo, e por todo o muni- 
cipio vagavam em occiosidade pedindo esraolas e commet- 
tendo roubos. 

Em 1830 sendo deportado por ordem do governo impe- 
rial para fora do imperio o seu empresario, os 24 colonos, 
que ainda abi se acbavam, abandonaram e procuraram di- 
versos rumos. 

Colonia Petropolis.—Em virtude de um contracto, cele- 
brado com a presidencia da provincia em abril de 1834, 
foi fundada por Francisco Marques Rodrigues em terras do 
municipio do Codo em dezembro do 1833-. 

Nao tendo o empresario cumprido com o contracto, pelo 
qua! era obrigado a ter 200 colonos, em 22 de desembro 
de 1836 foi die rescendido, visto Ler apenas 07 colonos. 

Extinguio-se inteiramente. 
Colonia de Piricaiia.—No anno de 1834 organisou-se 

na cidade do Porto, no Reino de Portugal, sob a denomi- 
nacao de Prosperidade, uma companbia com o fundo de 
mil contos de reis da nossa moeda. 

0 seu flra era fundar estabeleciraentos coloniaes de la- 
voura e mineracao no municipio do Tury-assu, e cortar i,na- 
deiras de construcoao.civil e naval. 

Pda quantia de 12:000,-^000 reis comprou a directoria na 
margem direita do rio Pericaua uma posse de terrenos au- 
riferos e do cultura, o depois de ter engajado na cidade 
do Porto 112 colonos, que vieram na galera Castro 2°, que 
fundeou no porto da capital em 13 de novembro de 1833, 

foi no mez se^inte assentada n'essas terras a colonia. 
Nao obstante estar em lugar aprasivel, com bom ancora- 

douro p-^ra embarcaccies de grande lote, e abundante de 
pescado, reconheceu em 1838 a directoria desta associacao, 

que nenbum resultado so tinba tirado das consideraveis 
sommas despendidas ate aquella epocba, e sem esperancas 
do melhor futuro resolveu abandonar a empresa. 
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Com a importagao dos 887 colonos para estes estebeci- 
mentos despendeu o thesouro provincial... 68:927(51804 

Foi reembolsado dos adiantamentos na - 
quantia de   43:328(578^ 

Tern ainda para receber... 3:300(5000 47:028-^780 
Ueixou deentrar para o thesouro  2i:M9|024 

■ Custararn portanto 2I:899i5!024 os ensaios tentados desde 
1833 para ca! 

De todas estas colonias apenas Santa Isabel da esperan^as, 
e as mais desappareceram ! 

Tendo side extincta a reparti^ao de colonisagao, foi por 
ordem da presidencia de 8 de junbo de 1860 commettida 
a directoria geral dos indios a inspecgao e gerencia da ca 
lonisacao estrangeira. 

Como se acaba de vcr nao tein podido esta provincia 
atrabir ate boje a eraigrafiio estrangeira, apesar da fertili- 
dade do seu solo e da salabridade do sen clima, e de tan 
tas riquezas nattiraes, que possue. 

Nao e d'esperar que para ca se encaminhe a emigraQao 
europea, que sem duvida buscara de preterencia as provin- 
cias do sul do imperio, ja pela maior seraelhanca do seo 
clima, e ja pela maior somma de riqueza e progresso ma- 
terial de que disp'iem. 

Embora tudo isto acaba a assemblea provincial, em sua 
sessao de 1870, de votar 40 contos para colonisagao. 

Com dacta de 13 de outubro de 1870 o dr, Jose Ja Silva 
Maia, como vice-presidente em exercicio, dirigio grande nu- 
niero de circulares convidando varios cidadaos, sem distinc- 
Cao de classes e matizes politicos, a comparecer em palacio 
no dia 16 ao meio dia afim de tomar parte n'uma reuniao, 
que tinha por fim promover a fundaQ.ao d'uma sociedade, 
que se encarregasse de deligenciar a vinda de colonos es- 
trangeiros. 

No dia indicado tcve effectivamente lugar a reuniiio, o dr. 
Maia leu um discurso expendendo as suas ideias, e apresen 
toil um projecto d'estatutos demonstrando a maneira mais 
convenienie, como elle entendeo, de organisar-se uma asso- 
Giagao, quo realise o pensamento coatido na lei provincia 
n. 906 de 18 de juUio de 1870. (Vide Publicador Mara 
nhense n. 230.) 

Por lenibranga do mesmo snr. foi organisada uma direc- 
gao provisoria, composta dos senhores: 

Presidente—Barao d'Anajatuba, vice-presidente—Dr. Fre 
derico Jose Corrca, sccretario—Martinus Iloyer, thesourei 
ro—Joaquim Marques Rodrigues. 

OoloxiisaQiio^lt^clisena.—Existem n'esta 
provincia tres colonias com as denomina?oes dd Sao Pedro 
do Piiidard, Januaria, e Leopoldina. 

Colonia de^io Pedro do Pindarc.—Em 1840 foi esta 
colonia de indioS^y^ajaras assentada na margem direitado 

rio Pindare, distante 6 leguas acima da freguezia de Morigao 
Occupa uma legua de terra quadrada, mufto fertil e abun 

dante depQ^a o caca.^ual a provincia comprou ao cirur 
giao^^noenstipes de Magalbaes pela quantia de I'eis... 
2:000^000. 

Foi seu fundador o incanQavel e bem intencionado tenen 
te-coronel do imperial corpo de engenheiros'TernandOSjjiz 

erreira. 
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Em 1849 tinha 120 indigenas de diversas tribus, e em 
novembro de 1861 apenas 38 indios maiores de ambos os 
sexos e 18 menores, e em 1870 unicamente 44. Esta bem 
clara a sua decadencia. 

Colonia Januaria.—Em 11 de abril de 1834 foi creada 
mais uma missao no rio Pind^e. 

0 padre'An^tonio^mundo¥alle e ^Quza foi n'esse mes- 
mo anno incumbido de realisar esta creacao, o que conse- 
guio aproveitando-se de 80 indios guajajiiras, que de ha 
muito haviam fixado a sua residencia no lugar, em que o rio 
Carii se lan^a no Pindare. 

Chegou 0 padreMtoni(^Raimundo a reunir ahi 90 indios 

maiores e 38 menores. 
Em 1834 tinha 13 choupanas, babitadas por 129 pessoas, 

sendo 49 maiores e n'estes apenas contam-se 22 homens. 
Actualmente e habitada por 12 i indios. 

Colonia Leopoldina.—Dasde 1830 principiaram a cou- 
vergir para a paragem denominada Uacahal, a margem es- 
querda do rio Mearim, uma grande multidao d'indios das 
nacijes Crenzcs e Pobzes, apresentando disposicoes para 
abracarem a vida social. 

Em virtude da portaria da presidencia de 11 d'abril de 
834 foi ahi creada esta colonia. 
Foi seu fundador o capitao^tonio^ourenoo cl?Si,lva. 
Esta colonia, que em 1834 contava 300 arcos, foi aconv 

mettida no seguinte anno pelas febres perniciosas, que cei-^ 
ando a vida d'um avultado numero e occasionando a fug'" 
da d'outros para as mattas, reduzio a sua populacao a pouco 
mais de 100 almas. . 

Em 1834 tinha 336 habitantes, sendo 138 Wibiras, 
Grenzes, e 911i^)bze3, e boje mais de 300 indios. 

E' a colonia que apresenta melhores resultados, pois que; 
alem de possuir rocas feitas em grande escala, d'onde cO' 
hem OS indios os viveres necessarios, ja ppduz algnin ' 
jodao, do qual vieram ultimamente ao mercado dez saccas- 

Tendo sido supprimida a directoria de colonisagao ^ 
ei prov. n. 331 de 9 de julho de 1839, resolveu a pres'' 
dencia em 8 de julho de 1860, que ficassem a cargo ^ 
directoria geral dos indios estas colonias o as de que "" 
eta 0 regulamento provincial de 19 de abril de 1834. 

Alem destas colonias tem 18 directorias parciaesd'indiOj'' 
e sobre ellas o dr. da^ilj;a'^ia, como presidente 
provincia, disse o seguinte em seu relatorio a assem" 
provincial. 

«A l'"' directoria parcial, do municipio da Barra do 
da foi fundada em 1847, contem cerca de 1270 
distribuidos por- sete aldeamentos; a 2", no Jussarali 
creada em 1833, 6 iocerto o numero tanto dos indios^^^ 
deados como dos respectivos aldeamentos; a 3" d'' ^ 
percatas, creada em 1847 contem perto de 600 indios 

aldeamentos; a 4^* estabelecida aajoz do Grajahu em g, 
conta cerca' de 600 indios distribuidos por 6 aldeam^nt'^^^ 
a no lugar—PalmeiraTorta, creada em 1834 conta 
de 330 indios em 33 aldeamentos; a 6^ no lugar—TaP^^^j 
da Leopoldina,—fundada em 183i, contem 2200 
14 aldeamentos; a 7^^ no lugar—Camacauca; a 8^ na j 
ta; a 9^ no lugar—Sapucaia; a lO" no Alto Pindare; a ' ^ 

margem do rio—Carii—foram fundadas era 1834, Doas 
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tenho recebido informagoes a respeito do numero dos in- 
dios nellas residentes nem dos respectivos aldeamentos; a 
^2® fundada nesse mesmo anno no Alto Mearim, contem 

cerca de 67 indios em 4 aldeamentos; a 13® no Cajary fun- 
dada em 1855, consta de um so aldeamento com perto de 
100 indios, a 14=" no Capivary fundada tambem em 1855, 
<iom 5 aldeamentos; a 15^ de Santa Thereza, em 1859, com 

a IG® na Chapada em 1864, com 16; a 17® no municipio 
■ a Imperatriz e a 18" no Gurupj. E' incerto o numero de 
indios existentesnestascinco ultimas directorias. 

As colonias acima mencionadas sao actualmente regidas 

siraplesmente porum director, visto nacf encontrar a presi- 
oencia sacerdotes que se queiram prestar ao servi'oo da ca- 
techese no cargo dos missionarios, e directores, na confor- 
^idade da portaria quo creou essas colonias. 

As directorias parciaes sao na foniia do respectivo re- 

8ulamento regidas por um director. Acham-se vagos oscar- 
gos do director da 7®, 8% 9% 10% 11% 14% 15% 16% 17® 

® 18% por falta de pessoas, que reunam as condicoes ne- 
'jfissarias para promover a catechese e civilisacao dos in- 

'0^. que por isse se acham disseminados pelos aldeamen- 
tos respectivos;—sem que se possa formar um calculo se- 
sUro a cerca do seo numero 

Os indios da maior parte das tribus existentes nesta nro- 
^(.ncia 1 sao susceptiveis de amoldarem-se ao estado social, 

® ados como sao de indole pacifica e branda. 

Alguns aldeamentos mantem boa^s relagues com as povoa- 

'Jos indios %^ajajaras que entre to- 
^ sao OS que tem sempro manifestado mais tendencia 

'"a a vida civilisada. 

ta(]^°I^ da colonia Leopoldina, que ja tem apresen- 
0 boas colheitas de algodao, iienbumas das outras colo- 

^ ^'''Gctorias parciaes tem renda propria Todas defi- 
por serem insutTicientcs as quantias consignadas no 

^^Carriento quer geral quer 

0 seu desenvolvimanto 
^^Iiiitas tribus 

provincial para auxiliar ao me- 
into. 

ainda existem errantes pelos sertoes da 
^^o^'incia em estado selvagcm, c nada se tem podido fazer 

^fintido de cliamal-as aos habitos da vida social por fal- 

missionarios 

•^'a'es acham as colonias e diretorias par- 
j.g„ 6 possivel dispensarem os indios a tutelia dos 

sario*^ '^'''cctores. quc pelo contrario sao muito neces- 
^ para os animar e aconselliar ao traballio. 

liev ''o-sobn esie assumpto scientificar-vos do que o go- 
votava annualmente a quantia de reis 

W applicada ao importante service da ca- 

'•00n^« ^ 'Civilisacao dos indigenas acaba de reduzir a reis t> Go essa consignacao, que alias nao era sufficiente 

""'"Bin 
Peir 

18' 

que era destinada.» 

provincial n. 909 de 18 de julho de 
nias i 1° Soverno provincial auctorisado a crear tres colo- 

nos lugares, que ilie parecesse conveni^tes. 

d'esta auctori^acao foi creada no lugar 

tarig J comarca da^'^^'paJ^, uma colonia por por- 
Sfijjdo ^ P'csidenle da provincia de 19deoutubro de 1870, 

rio dia seguinte director da mesma o capi- 
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—Vide Divisdo fudictaria. 
mt)oio.—Repetidas vezes encontra-se esta pa- 

laj^a nos escriptos antigos do Brazil, e por isso damos a 
seguinte explicacao. 

« A guerra, em que estava Portugal com as potencias 
barbarescas, obrigava-o a fazer o commercio com o Brazil 
por frotas comboiadas por uma ou duas naus de guerra, 
das quaes»a primeira se chamava Alniiranfe e a segunda 
Cap Hani a. 

« Mas logo que se fez ^az com o rei de Marrocos, ce- 
dendo-se-llie a praija de^Mazagao, e se estabeleceu um cru- 
zeiro no estreito de^braltar contra os _^irf^elinos eJPtinesi- 
nos, principiou a fazer-se o commercio em navios soltos, 
pelo que augmentou a actividade do commercio nacional, 
navegacao e productos coloniaes a um ponto de prosperi- 
dade, que jamais se poderia imaginar: encurtaram-se os pra- 
sos de credito, fizeram-se os pagamentos mais exactos, era- 
pregavam-se letras de cambio, e emfim os navios puderam 
fazer-duas viagens em menos de um anno, quando no tem- 
po das frotas ap'enas faziam duas em tres annos.» (Vide^e- 

de^come^tton, Londres 1813—pag. 86). 
^^namei'cio,—Pelas provisoes regias de 8. e 23 

de novembro de 1752 foi concedido aos povos desta capi- 
tania o commercio livrcde suas produc(;oes. 

Desde 1760 a 1771 sahiram do Maranhao para Portugal 
^navios carregados com o seguinte. 

Algodao @   112:339 
Arroz (®  4:437 
Gengibre (®  21:084 
Cacau   1:398 

mais alguns generos de menor monta. 
Em 1780 a exportacao importou em rs. 355:836j$503 
Em 1781  4S9:762^808 
Em 1782  561:646^032 
De 1783 sabemos, que sahiram d'esta cidade para Por- 

tugal/^ navios levando este carregamento. 
^ Algodao   49:756 

Arroz @    6i:519 
Valor da praga   544:980i!5!690 
Em 1784...  375:760^904 
Em 1785   566:558^664 
Em 1786...   610:405i?123 
Em 1787 nada encontramos. 
Em 1788 sahirarn(2^avios com este carregamento, 

Algodao @  63:510 
Arroz    313:434 

Valor da prafa  686:746^780 
Decorrem agora tres annos, dos quaes nada sabemos. 
1792. Exportacao 8I6:3,66)$i852 

Importagao de  223:674(5900 

1793. Expoi'tagao "!... 819:706j§080 
A importacao de  168:542^230 

A colheita do arroz e algodao foi a maior, que se vio. 
1794. Exportacao  722:322)^771 

Importacao  226:9I8f?820 
1795. Exportacao  1:352:723,$I18 

Importagao  220:699^^890 
1796. Exportacao    I,091:985i5150 
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Somou em 36:893jii9I3 rois a imporla(jao do fazendas, 
que entraram na alfandega e pagaram direitos, nao se con- 
tando as preparadas em fabricas da Metropole e das costas 
de Malabar, que eram livres de direitos. 

Desdo 1803 ate 1811 saliiram em diversos navios. 
Aigodao, arrobas  1,597:713 
Arroz, idem  1,903:299 

e mais diversos gegeros miiidos. • 
M Gommercio com Portugal e outros reinos estrangeiros. 

1808/0 commercio esleve de tal forma paralisado, que 

foi ate necessario o brigadeiro Jrase^^ncalves da^lva (o 
barateiro) tomar a seu cargo o'pagamento da tropa, como 
pa^ticipou 0 governador e capitao-general ^aulo ^se da 
Silva g'ama em 8 de fevereiro de 1812 ao conde de \gui 
ar. 

1812 

Valor daexportacao  l,0G9:93Ii$894 
« dalmportagao  l,273:119i$350 

Balance contra apraca 203:i(37|4u6 
1813 

Valor da exporta^ao  l,G4a:79o^3o9 
daimportagao. 

A favor da praea.. 
181' 

Valor da exporta^^ao— 
« dalmportagao... 

Contra a pra^a  
1813 

1.444:927,5667 
■■■■I90T867!5'692 

1,794:262-5003 
1,824:84851800 
"■"36:385i5797 

Valor da exportacao  2,076:738?5830 
« da importa^ao  l,824:848^'80O 

A favor da praga  231:890^300 
1816 

Valor*da exportagao  3,431:630^213 
« da importagao  2,241:343;)080 

A favor da praga— 1,196:303^135 
1817 

Valor da exportagao  3,348:862)5362 
« da importagao  3,681:451^030 

Contra a praga  132:588;§468 
1818 

Valor da exportagao  3,669:687i5i200 
« , da importacao  3,411:8285970 

- A favor da nraga  257:838^^30 
p Neste anno ^aoel imtonio^vier na Memoria'](i citada, 
' escrevia o seguinte: 1)- H i 

«Nao e menos ruinoso ao commercio do Maranliao aquelle 
que alii vao fazer os j^ericanos introdusindo farinlias de 
trigo em grando quan<idade, e outros artigos d'industria e 
producgao de seu paiz, .o que regularmente monta a mais x-w ....WW- 1^^ AAAutw 4.% V(^lfC.rit>(OOUL/ J7U/ < 
de cem contos de reis, cada um anno, que levam em bello j^hhco, creada li^sta 
dinheiro, a excepcao do mui pequena quantidade de^'uros'no provisorio, quando 
seccos e salgados em cabello, o nada mais, porque nada 
mais Ihe convem, ciijo desaguadouro de dinlieiro ha produ- 

♦ sido uma concurrencia tao frequente de Americanos, que e 
rare o dia, em que alii nao cliega alguma ^psCuna^ericana, 
mais ao mesmo passo ha produzido uma tao grandefalta de 
numerario, que 6 incrivel, dando por isso muito lugar : 

que nutraai os poucos usurarios e capitalistas com os premi 
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OS de 3 e 2 of ao mez aqnelles, que tem precisao de acudir 

ao seu credito eremir suas necessidades.» 
1819 

Valor de exportagao  2,512:423^212 
« da importagao  2,983:022?5(19o 

Contra a praga    470:396;?983 
1820 

Valor da exportacao  2,237:396^305 
« da importacao..   1,883:250;5!690 

A favor da praca  352:145^6lt> 
«0s precos do aigodao tem diminuido e continuam a di- 

minuir de tal maiTeira, que estao redusidos a nnetade do 
ue ja foram, o arroz da mesma forma, e para maior mal 
colheita passada foi summamente escassa. 
«0 comtnercio paralisado porque tendo antecedp/itemon | 

te offerecido grandes vantagens o mercado dyfiglaterra, f 
iminuindo repentinamente o prego do aigodao, as perdasi 

bram em proporgao do augmento, que tinham tido as es 
leculagoes mercantis em virtude d'aquelles mesmos altos 
irecos, que illudiram os commerciantes incautos ou affib'" 
ciosos, quo ora experimentam grandississimas perdas sen 
esse tambem o motivo porque os armazens estao atulhados 

e fazendas estrangeiras, que nao podem ter consuna®® 
correspondente, e pela mesma rasao o rendimento da alfao 

ga tem diminuido.» As^m part^ipou o governador d es 
capitania OCTnardo da^8m'eiraJ>into para a corte, e 

centou, «que no anno proximo passado a colheita foia t3 
esteril, que nao havia lembranga de outra semelhante, a pi""^ 
duccao do aigodao urn decimo da que costumava ser, 
com tudo nao cresceram os pregos, e os fretes, quo era 
de lf5200, 1j5!600 reis e mais desceram a 200 reis. 

«A importagao tem diminuido, a^cravatura que nos an 
nos antecedentes andava de 6000-dscravos, desceu a 
do desfe numero, os lavradores empenhados com os neg 
ciantes, a alfandega sem rendimontos etc. etc.» 

0 rendimento d'alfandega em 9 annos desde 1812 a 
1820 importou em 2,982:429^604 reis 

0 rendimento da alfandega no dia 7 de fevereiro 
1812 foi de mais de 1:000/5000 reis, o (]ue adi^ou 
da se le na participagao do governadoi^ulo^se 
j0fama, logo no dia seguinte, para a corte entao no B''' 
Janeiro. ' . .g,., 

A alfandega o a inspecgao (governavj^ernardo da. 
ra ^pflito) renderam em 1819 menos 60 contos «pela , 
siva allluencia do fasendas estrangeiras nos annos antece^^, 
tes, de quo cstavam cheios para muito tempo os arin^^ 
com gravissimos prejuizos dos negociantes, que tod®' 

avam vendendo-as em leiloes com grando pcrd^-^ 
.1 ff6mmissuo ^articular d^iminislracao 

, creada li^sta cidado em 1822 pela junta do 
no provisorio, quando deu o seu relatorio sobre a a' ® 

nr. I" 

iiv vj > loui lu, i^uaiiuu ucu u auu iciutunu - . gj' 
ga disse, que a sua oscripturagao «se achava complied^ ^ 
ma em virtude da provisao de 7 do agosto de 
secretario de estado, Beserra, 

Por este escripto se conhece quo bem pouca fiscal'^ 
havia. 

Desdo 0 principio da guerra dos Estados-Unidos. ^ 
nalisou depois do assassinato do prcsidente ^ncoln> 
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^eii um DiSgociante d'esta pra^a, as transacoes commerciaes 

J'essentiram-se mais ou rnenos d'esse estado deploravel, com 
tudo as iinportagoes, segundo os dados officiaes dos Esta- 

dos-Unidos para o Maranhao, foram: 
Frn 18G3—04  322:4oI)jII3 
Em i862—63  277:051^615 
Em 1860—61   21o:821^oo9 

E a exportafao: 
Em 1863—64/  133:508^981 
Em 1862—63  209:430/5(900 
Em 1860—61  78;015i$(753 

"Nestcs tres annos financeiros temos uma importacao 
media dc 271:708^129 rcis e uma exportagao tambem me- 
f ia de 140:318^364 reis, o que da um balanQo commer- 
cial em favor dos Esiados-Unidos da metade do movimen- 

de importafao, que esta pra^a tem pago com o seu pa- 
pel sobre Londres pela maior parte. 

«Alem da importafao directa, ha a indirecta pelo Para e 
C^ambuco d'onde vem por cabotagem productos, que se 

ossem directamente trasidos elevariam a iraportagao dos 

ados-Unidos a mais de 100 ou 200 contos de reis, o 
'|ue daria para cada anno uma importacao media de cerca 

"e 400 contos. 
•Com todas estas vantagens a assemblea geral legislativa 

cxcluio este porto (do Maranhao) da escala, que tem de per 

-^'Ter no imperio a linlia de vapWes estabele)\da o contra- 
ada entre o Brazil e os Estados-Unidos! 

, exclusao prejudica tambem as provincias do Ceara 
J^^ Piauhy, porque aquella manda do porto Acaracii os seus 

l^^oductos ao nosso mercado, e esta pratica o mesmo sendo 
couros 0 principal genero de exportacaq, que pela maior 
te vao para os E^dos-Unidos.» 

(^'de Alfandega.) 

lllustramos o presente artigo com as scguintes observa 

dos Elementos de Eslatistica commercial 
^. Wsi/, Bio de Janeiro, I860, escriptos pelo talentoso 

'ncanfavel Sr. Dr.^ba §Uao /i^erreira .%ares. 
* 8. 0 commercio do^ranhao e um dos mais iilustra 
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bem formar uma idea das diversas industrias e productos 
naturaes desta provincia, que disputa em primazia commer- 
cial a sua irma e visinha do Gra-Para: eis os productos 
principaes. 

Kra M comparado com 0 das outras pragas do 
com'' depois da promulgafao do codigo 
Com comec-aram a mellior ordenar a sua 

aoilidade, quando ali, desde epochas remotas, os com- 
'3ntes arrumavam os seus livros em boa e regular for- 

inercantil, e faziam todos os seus contractos na melhor 
"mem. 

Pos^^" ^ estatistica commercial del834a 18^, 
fabr"'^ apf'ovincia do Maranhao 1^039 casas commerCiaes, 

sendo nacionaes 1,054, e estrangeiras 
^®8undo a estatistica de 1863—1864, conta 1,005 ca- 

e g^^°"^'^®''ciaes, fabrise industriaes, sendo nacionaes 1,086, 
cajg/'^'^Seiras 519; e, comquanto tenha diminuido de 34 

ciong ° 1803—04, comtudo ve-se que as casas na- 
a^Smentaram de 32, 0 que prova a favor da nacio- 

2^1 commercio. 
0 (.Q ■ principaes productos que servem para alimentar 
voij ^ da provincia do Maranhao so resumidamente 
(jiig ^^''•'svel-Qs, porque longo f6ra ennumeral-os, alein de 

'-Ofiforme a demonstrai;ao, que vou produzir, se pode 

Dice. VI. I-10. " 

Aguardente de canna. 
Algodao em rama. 
Amendoim. 
Arroz pilado. 
Assucar. 
Azeites vegetaes. 
Bauuilha. 
Cacao. 
Cafe. 
Game salgada. 
Castanhas. 
Charutos. 
Chocolate. 
Couros eurtidos. 
Ditos em cabello. 
Doces diversos. 
Especiarias. 
Est^iras. 
Fannha de mandioca. 
Dita de araruta. 
Flores artificiaes. 
Frutas do paiz. 

Gergelim. 
Gomma elastica. 

« de peixe e polvilbo. 
Legumes. 
Louga de barro. 
Madeiras diversas 
-Mamono em grao. 
Milho.' 
Oleo de copahyba. 

.Peixe salgado. 
Redes. 
Rezinas diversas., 
Sabao. 
Salsaparrilha. 
Taboado. 
Tapioca. 
Unhas de boi. 
Urucii. 
Velas de carnaiiba. 
Vaquetas. ' 
Diversos outros objectos natu- 

raes e de industria. 
212. A somma dos valores officiaes do commercio mari- 

time do Maranhao relatives aos exercicios de 1854—55 e 
1803—04, foi no primeiro exercicio de 6,031:000;$i000, e 
no segundo de 14,995:000/5(000, distribuindo-se nas espe- 
cies que vou demonstrar. 

185t=*18o5 
2.508:000,^^ 
2,017:000^ 

51o:000($( 
898:000^ 

1863=186i 
5,064:000^ 
7,247:000^ 
1,389:000/^ 
1,265:000/^ 

Fxterior -! Import, directa.. Lxtenor.. directa.. 

r-ihotar^em cabot. Labotagem j Export, de cabot., 

'6,03r;00dr"r4~993 
Interior: Remessas para Goyaz. 500:000-? 500:000/5! 

213. Procedendo-se a comp^racao das sommas do com- 
mercio. geral da provincia do ^iranhao nos exercicios de 
1854—55 e 1803—04 entre si, reconhece-se que no ultimo 
exercicio as transafoes realisadas foram alem do duplo das 
effectuadas no primeiro, isto e, realisou-se um augmento de 
8,904:000/5(000 no ultimo exercicio do dficennio, 0 qual e 

d a um progresso natwizik»^a'\I 48,05 por cento, ou a 
um crescimento medio annual do j[X},51 por cento, progres- 
so assaz lisongeiro para 0 paiz. 

214. ConsiderandO-se 0 commercio pelas diversas espe- 
cies de que elle se compoe, se chega a conclusoes-estatis- 
ticas bem satisfactorias, como vou demonstrar, passando a 
apreciar as importapoes e exporta^oes directas e de cabo- 
tagem do per si nos dous exercicios, que tomei por base 
destas descripcoes e analyses estatisticas. \ 

215. As importafoes directas effectuadas no Maranhao 
nos exercicios de 1854—55 e 1863—04 sao as qu'e cons- 
tam do mappa, que segue, com destgnaoao de suas proce- 
dencias, e demonstrando os seus valores oirjciaes. 
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1834=1855 1863=1861 

Gram-Bretanlia  1,623:000^ 3.228:000i§ 
Franca e possessoes  233:000j^ 817:000^ 
Portuaal e possessoes.    437:000^ 438:000^( 
Estados-Unidos  187:000^ 322:000^ 
Hespanha e possessoes • 47:OOOi5i 170:000i5 
CidadbS Hanseaticas . i? Co:000^ 
Belgica  40:000| & 
Renublicas do Prata   I3:000f5i 0 
Diversos Estados  19:000r^ 24:000^ 

"lm\:066J B'!oi34 :600^ 

21G. A demonstracao precedente prova, que no exercicio 
de 1863—64 6 valor das importafoes directas, comparado 
com 0 das realisadas no exercicio de 1854 a 1835, apresen- 
ta um aiigmento de 2,463:000;J000, quasi o dupio daqnel- 
le exercicio, o qual se traduz na proporcao de 94,73 por 
eenio do decennio, que equivale a um progresso medio an 
nual na razaode 10,52 por cento. 

217. Os principaes.Estados que exportaram os productos 
do Maranhao foram a feglaterra e^ranc-a, que duplicaram 
as remessas feitas no primeiro exercicio desta cornparafao, 
conservando-se os outros no mesmosne de <ransaccoes, e 
sendo digno de obrervar-se terem os Estados-'bnidos, mes- 
rao a despeito da guerra, duplicado as suas remessji^. 

218. Os principaes productos, que alimentaram as expor- 
tacoes da provincia do Maranhao para paizes estrangeiros 
sao OS que vou demonstrar no mappa, que segue designan- 
do nao so as quantidades e qualidades, como a sua impor 
tancia, segundo os preQos officiaes do exercicio de 1863-64 

Unlil. Quant. Val. OITic. 
Algodao era rama  arroba 286.353 6.395;000!> 
Assncar  « 150.924 336:000?5 
Arroz pilado  « 24.394 45:000;? 
Cacao..  « 120 500i5 
Couros seccfs e salgados. « 61:960 320:000-5 
Oleo de cupahiba  « 34.611 <j3:008;5 
Sola  libra 28.890 11:000,-5 
Diversos objectos  « 76:500;? 

Somma.""7.247:000^ 
219. Os productos designados no mappa, que precede, 

foram exportados para diversos paizes da'^uropa e da Ame- 
rica, como vou demonstrar no mappa, que segue, afim de 
que se passa avaliar beni a extensao do commercio de ex- 
porta^uo directa da provincia do Maranbao; e, para se po- 
der determinar o progresso deste ramo de commercio, e 
mesmo para ir de conformidade com o systema, que tenbo 
adoptado, vou demonstrar os valores officiaes das exporta- 
Qoes relativas ao exercicio de 1854—55 e 1863—G4, desig- 
nando os paizes a que ellas so .destinaram, cumprindo ad 
vertir que alem dos objectos que acima ficam demonstra- 
dos outras especies foram exportadas, que por brevidade 
nao classifico. 
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220. Da demonstraci5o, que acabei de produzir, se reco- 
nbece que o commercio de exportacao da provincia do Ma- 
ranhao no exercicio de 1863—64 augmentou em mais do 
triplo sobre as exportagoes realisadas no exercicio de 1854 

55, isto e, elevou-se em mais 5,230:000^000; mas cum- 
pre advertir que este grande augmento precede principal- 
mente da grande alta, que tcve o algodao nos seus preQOS 
lor motivo da guerra dos Estados-Unidos. 0 augmento rea- 
isado foi na razao de 259,79 por cento no decennio, o que 

se traduz em um progresso medio annual na razao de 28,86 
por cento. 

221. Observa-se que de todos os Estados, que realisaram 
exportac-oes de productos da provinci^^o Maranhao, os que 
mais avultaram foram\lnglaterra e a F^anf-a; mas em ge- 
ral todos elles foram alehi do duplo das transacoes que ef- 
'e'ctuaram no exercicio de 1854—55, menos os Estados-U- 
nidos, pelas razijes que ja tem sido dadas. Agora, porem, 
que a guerra se acha extincta, elles serao um dos principaes 
reguezes do Maranhao, como foram antes de suas diver- 

gencias politicas. 
222. Passando do commercip exterior para o de cabota- 

gem, tambem se observa que o^ranhao tem marchado nas 
vias do progresso, como vou demonstrar, principalmente 
em referencia as importagoes de cabotagem, e depois em 
relacao as exporta^oes da mesma expecie. 

223. 0 valor do commercio por importagao de cabota- 
gem no exercicio de 1863—64 e o que vai ser demonstra 
do no mappa, que segue, no qual distinguirei os genero^ 
de origem nacional dos estrangeiros- navegados com carti" 
le guia, jii despachados por consume nas provincias, que os 
remettem para o Maranhao. 

Generos. 
Eslr. guiados 

111:000,5 
3:000!5i 

Gram Bretanha  
Portugal e possessoes.. 
Franca e possesso.es.. . 
Hespanha e possessoes. 
Estados-Unidos  

Belgica  

185i—1853 1853—1864 
1.213:000^ 5.394:000^ 

508:000,-$ 1.053.000^ 
38:800^! 379:000;? 

134:000;5 288:000$ 
112:0005 133:000^ 

12:000f$ ^ 

2.0 l'7:060^"""'7;247;b00$ 

Nacionaes 

54:000^5 Para  
Piauhy  695:000^ 
Ceara  
Pernambuco... . 
Bahia  
Rio de Janeiro. 

245:0005 

31:0005 
43:000,5 
97:0005 

i7iG5yo()05' 

9:0005 
57:0005 

7:0005 

ToUl 
165:000j 
698:000j 
254:000? 

88:000? 

5O:OO0^ 

37:0005 134; 
22476665 1.389: 

224. As sommas das importafoes de cabotagem real'®^ 
das no Maranhao no exercicio do 1854—55 montaram 
515:0005000, pertencendo aos generos nacionaes 333:00tW^ 
e aos de origem estrangeira 182:0005; e, procedendO'^_ 
a comparagao d'estas sommas com a dos generos seinelo 
tes das importacoes de 1863—64, reconhece-se que 
generos nacionaes houvo um augmento de 832:0005f ® 
de origem estrangeira 42:0005; perfazendo um aug^'' 

pos 
noS 

ent" 

total de 874:0005, ou de 75^02 por cento do decennio. 4^^ 
se traduz n'um progresso annual constantena razao 
por cento. 

C.1' 
225. 0 grande augmento das transa^oes realisadas eiD 

botagem pela provincia do^ranhao procede em maior P ^ 
te do estabelecimento da navegaciio por vapor entre es 
as suas irmaas confinantes. E portanto incontestavel. 
ja 0 tenho demonstrado por mais de uma vez n'este c 
pendio, que o principal motor do progresso comrnercia ^ 

provincias maritimas e a navegafSo por vapor, assiio co: iifl" 
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tambem sera o principal agente do progresso industrial das 
provincias internas o estabelecimento das vias ferrias, que 
tanto impulso deram aos Estados-Unidos do Norte da Ame- 
rica. 

226. As exporta^oes de cabotagem effectuadas pelo Ma- 
ranhao no exercicio de 1863—6i tambem aprescntam um 
grande augmento sobre as do exercicio de 1854--53, co- 
nio vou demonstrar, produzindo primeiramente o quadro 
(|as exporlaQoes relativas ao exercicio de 1863—64 com dis- 

tincgao dos generos nacionaes dos estrangeiros navegados 
com carta de guia. 

Para    
Piauhy  
Ceara  

Pernambiico  
Bahia  

^'0 de Janeiro.. 

Generos. 
Nacionaes. Estraog. guiados. 

123:0001 
322:000^ 

2o3:000;5i 
32:000^ 

8:000'$ 
23:000^ 

Total. 
383:000^? 
371:000^ 
338:000^ 
82:000^ 
10:000;? 
89:000^ 

781:000f5 1.993:000^ 

262:000^ 
49:000^ 

103:000?^ 
30:000f? 

2:000(5 
60:000^ 

"~3r4:000'| 
A somma das exportagoes de cabotagem do Mara- 

lUao no exercicio de 1834—35 se elevaram a 898;OOOi5i, 

Pertencendo aos generos nacionaes 431:000^, eaos de ori- 
estrangeira navegados com car-ta de guia 467:000;?; e, 

•"OWparando-se estas addifues com as semelhantes do exer- 
de 1863—64, resulta reconbecer-se um augmento des- 

especie de negocio, em referencia aos generos nacionaes, 

6 83:000^000, e cm relagao aos de origeni estrangeira, de 
^■.OOO^Sf, e no total 397:000;?, ou 44,21 por cento no de- 

l^ennio, que se convene em um progresso medio annual na 

de 4,91 por cento. 
228. Por falta de dados estatisticos olliciaes nao trato do 

^ Kiercio interior desta provincia, e somente posso decla- 
^21 que para Goyaz remette 300:000;$! annuaes; e em refe- 

"cia ao commercio de transito so posso apresentar o re- 

lor , mappas de reexportacao, que offerecem o va- 
de ^ das mercadorias reexportadas no exercicio gg®®^"~C4 pela alfandega do Maranbao. 
^ -J- Passo agora a fazer a comparagao das importaf(3es 

^^^xportaQoes directas e de cabotagem entre si, afim de que 
^^Possa bem apreciar o progresso e interesses resultantes 

,1 Q„'J°^™2i'cio da provincia do .Alaranbao no exiercicio de 
1863—04. 
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nao possuir os indispensaveis dados para desenvolver, co- 
mo convinba, a navegagao dos vapores: portanto serei mais 
breve a este respeito do que o fui em relagao as outras 
provincias. 

232. A navegagao de longo curso da provincia do Mara- 
nbao se effectuou em barcos nacionaes e estrangeiros, os 
quaes vou demonstrar no mappa, que segue, relativo aos 
exercicios de 1834—55 e 1863—64, fazendo distincfao 
das suas nacionalidades. 

Americanos . 
Belgas  
Francezes... 
Hanoverianos 
Hespanboes.. 
Inglezes  
Noruegueses. 
Portuguezcs". 

Brasileiros... 

Na?ios. 
i(^ 

2 
10 

7 
99 

1854=1835 
Toncladas' 
1.811 

432 
1.768 

V.336 
9.319 

21 3.397 
T2"20.4"8'3" 

7 1.460 
'70"2i;943' 

Kquip. 
86 
20 

142 

"83 
353 

'^39 
"r023" 

98 

Narios 

20 
3 
9 

42 
1 

23 
■■■"98' 

6 

1863=1864 
Toneladas 

4.034 
336 

1.203 
11.809 

156 
7.008 

"2^548' 
1.298 

Equip. 

241 
18 
94 

469 
6 

326 
LIM 

75 
1.121 104 25.846 1.229 

233. 0 mappa anterior demonstrou quo a navegacao de 
longo curso do'lVJ^ranbao no exercicio de 1863—64 foi su- 
perior a do exercTcio de 1834—55 em 25 navios, lotando 
mais 3,903 toneladas, bem como apresenta maior numero 
de navios das nacionalidades ingleza, franceza e portugueza. 

234. A navega^ao de cabotagem tambem marcba em pro- 
gresso, e isto se prova com o mappa, que vou produzir, 
relativo aos exercicios de 1834—33 e 1863—64, com dis- 
tincgao das provincias da procedencia. 

1854=1855 

Para  
Piauby  
Ceara  
Pernambuco 
Rio de Janr." 

Navios. 
37 
12 
10 
11 

1 
'71 

Toneladas. 
4.832 
1:774 

396 
4.778 

287 
"9'.287' 

Equip. 
360 
130 
64 

124 
13 

■691" 

Navios. 
24 
14 
13 
6 

■ 1863=1864 
Toneladas 
3.633 
1.397 
3.073 
1-267 

Equip. 
264 
137 
364 

70 

37 11.594 860 

Valorcs 
Kxt.^ . [Import, directas. 5.064:000;$; 

)Export, idem... 7.247:000;? : 
'^abot. / Import. decabot.T.3M:OOOj 

l^^xport. idem... 1.295:000^ 94:000;? 

Saldo contra. SalJo a fayor. 

.183:000,? 

Saldo 
230. 0 

annual era favor da provincia 2.089:000,!? 

pro •" • demonstrado prova um progresso real da 
do ^ranbao, 6 qual deve ser muito maior, por- 

lar 0 ^ IwNlados ofllciaes pelos quaes se possa caJcu- 
vi[jcij^''^^^''^onto e resultado do commercio interior da pro- 

^^^sarei agora a tratar do commercio maritime nao 
e (Jq . '^'^'^'■•'Gncia ao de longo curso, como ao de cabotagem, 
(los "'^^'''or, porem n'este distinguindo os navios de vela 

Spores lluviaes do .MaranbSo; e ainda assim sintindo 

235. Ainda que o mappa, que precede, apresente no ex- 
ercicio de 1854—55 mais 14 navios que no de 1863—64, 
isso nao prova diminuiQiio na navegag.ao do cabotagem antes 
pelo contrario so verifica augmento porque, comquanto na- 
vegassem menos 14 navios, a tonelagem dos do ultimo ex- 
ercicio foi maior em 2,307, e portanto bouve maior movi- 
mcnto de cargas no fim do decennio. » 

Fecbamos o presente artigo com o seguinte quadro d^ 
monstractivo das casas sujeitas ao imposto de industrias e 
profissijes desde o exercicio de 1838—59 ate 1869—70. 

E.vcrcicios 3 S t: - S Valor localivo 
^ ^ O M 

1838-39 368 246 286 36 72 
39-60 570 241 28i 43 75 
60-61 576 233 382 41 88 
Gl-62 358 248 270 40 88 
62-63 361 226 298 37 93 
63-64 376 232 288 37 92 
6'i-G5 641 268 338 35 79 
63-66 563 230 297 38 93 
66-67 591 2i3 309 39 88 
67-68 660 263 339 36 78 
68-69 708 298 374 36 127 
69-70 726 32i 339 43 29 

Imposto 

62:100,5'000 12:421^200 
61:333^000 12:306;?600 
39:397;?000 M:919;?400 
58:363^000 M;673;?000 
61:393^000 12:279;?000 
59:4125000 H:882;>400 
74:481» 12;493^'800 
59:7411200 11:948^(240 
63:337^000 12:601i^400 

■69:136^^000 13:827(^200 
105:037^000- 21;007;?i00 
119:8i5;?0G0 36:GG9;?522 

/ 
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Oommiss3o de linaites.—Por Aharade 

11 de agoslo de 1813, expedido pelo conde das Galveas, 
foi ordenado ao governador Paulo Jose da Silva Gama, que 
nomeasse individuos para a commissao d'exame e limites 
divisorios desta capitania e da de Gayaz, os quaes se jun- 
tariam aos comraissionados de Goyaz. 

Lembrou-se elle de Vicente Jorge Bias Cabral, bacharel 

em philsophia e leis, que aqui tanto trabalhou no tempo de 
D. Diogo de Souza, e de que teremos .occasiao de fallar 
mais de uma vez. 

Infelizmente estava muito doentee diahi a pouco morreu 
Noraeou entao o capitao do regimento de linha Francis 

CO de Paula Ribeiro, que seguio com um piloto, um offi- 
cial subalterno, dous inferiores'e doze soldados. 

Ja antes pela carta regia de 12 de maio de 1798 tinha 
sido ordenado ao capitao-general a explora^ao de limites 
entre Goyaz, Maranhao e Para. 

Em 15 de outubro de 1816 participoa Paulo da Gama 
ao marquez de Aguiar, que achava-se concluida a divisao 
entre as capitanias no Maranhao e de Goyaz «devendo-se o 
acertado exito desta execucao ao arranjamento, decerni 
mento e trabalhos do capitao Francisco de Paula, cujo zelo 
e aptidao com que trabalhou e se esmerou, excedeu aos 
outros commissarios,* 

Terminando este officio lembra «a execucao da carta re- 
gia de 11 de agosto de 1813, desobrigando de disimos 
por 10 annos os lavradores dos terrenos Iimitrophes d'es 
tas capitanias, dignos por certo de tal indulgencia pelos in- 
commodos, riscos, e perigos, com que tinhani promovido e 
animaram ahi a lavoura.® 

Oommissao <ie pr*aoa.—A principio re- 

uniam-se os negociantes na casa de canto, fronteira a actu- 
al casa de praga, oercebendo o seu proprietario, o falle- 
cido^''T^olauS<ns6^ixeira, uma tnensalidade para o seu 
custeio. 

Ao depois o sr. Alexandre'^se'^lmeida, pelo mesmo 
systema, estabeleceu outra no canto, defronte da guarda 
do arsenal, n'um dos armazens, que e hojc d'alfandega. 

Quando a Companhia Confianca Maranhense arrendou 
0 terreno das antigas barraijas^ a camara municipal impoz- 
Ihe a obrigafao de ceder um dos armazens, que ia construir 
para este estabelecimento, onde hoje ainda funcciona. 

No dia 21 de agosto de 18b4 na sala da praca da com 
mercio reuniu-se uma grande parte dos negociantes da ca- 
pital com 0 fim de nomear-se uma commissao permanente 
que representasse era todos os casos o corpo do commer 
do, segundo o disposto no art. 34 do codigo commercial. 

Organisou-se por acclamafao a meza, que devia presidir 
aos trabalhos preparatories, flcando assim composta; 

Presidente—Joao'^alberto da Costa. 
Secretarios—Manoel Antonio dos Santos. 

Jorge Maria de^liemos e SI 
Sendo proposto, foi discutido, e vencido por maioria 

•que todos os negociantes votassem em nove nomes para or 
ganisafao da commissao permanente, a qual entre si esco 

Iheria seu presidente, secretarios e thesoureiro. 
Teve lugar essa eleicao em 28 do mesmo mez, e por 

maioria de votes foram escolhidos os Srs. Joao^^lberto 

COM 

da Costa, Manoel .Antonio dos Santos, Jose Antonio da Sil- 
va "G^iimaraes, Manoel Goncalves Ferreira Nina, Jorge Ma- 
ria de Lemos e SI Luiz da Serra Pinto, Manoel Pereira 
Guimaraes Caldas, Antonio Francisco de Azevedo, e Joa- 
quim Antonio da Silva Ferreira. 

Instalou-se esta primeira commissi5o em casa do nego- 
ciante Joao G. da Costa no dia 7 de setembro de 1854. 

Escolheram os seus membros para presidente o referido 
Sr. Joao Gualberto da Costa, para secretario o Sr, Jorge 

aria de Lemos e Sa, e thesoureiro o Sr. Jose Antonio da 
Silva Guimaraes. 

Desde entao ate hoje essa commissao, tem sido eleita 
annualniente, e tem representado o corpo do commercio 
em todos os actos publicos, e sempre propugnado pelos 
interesses da classe, a que pertence. 

Oomanissao scientiXica.—Em 8 de ju- 

10 de 1819 0 governador Paulo Jose-da Silva Gama offi- 
ciou ao ministro Thomaz Antonio, dizendo ter recebido 
aviso^e 27 de Julho do anno p. p. que Ihe entrepratn 
Spix ^artius, membros da academia real das sciencias de 
Munich, participando que sua magestade Ihe concedera n3o 
so permissao para viajarem por algumas capitanias do sul 
e norte, como tambem facilidades e auxilios de que neces- 
sitassem. Em virtude d'isto o governador facilitou-lhes a ins- 
)eccao e o exame de^ipas, e quaesquer estabelecimento? 
publicos. 

Chegaram aqui por terra vindos do Piauhy. N'esse mesffl^' 
mez estiveram em\lcantAra. 

Seguiram depois para o'T^ra no brigue deguerxa Promf 
lidao. 

OommuiTi.—Igarape de larga embocadura, 

"orma um bom porto a margem da Barra da Tutoya, diS' 
tante do mar 12 kilonietros. 

E n'elle que fazem aguada as raras embarcacoes, que fi"®' 
quentam estas paragons. _ 

Subindo por este igarape, ou antes rio, chega,-se a v" 
da Tuloya. 

Oompaxilaia de ^^i^rendize^m(arinheiros. 
creada por decreto n® 2725 de 12 de Janeiro de 1861, 
do ministro da marinha o conselheiro Francisco Xavier 
es Barreto. . 

Foi commandada pelo 1° tenente da armada Jose Frai""' 
CO Pinto, immediatamente subordinada ao capitao do po"" ^ 

0 seu pessoal e de 218 pra?as, a saber: um 
dante, dous tenentes, um commissario, um escrivao, 
mestre, um contramestre, dous guardioes, um mestr® ^ 
armas, oito marinheiros de cfasse superior e duzentos ^ 
prendizes, sugeitos as disposigoes do regulamento 
companhou o dccreto n" 2003 de 24 de outubro de^ 

Compoe-se de duas divisoes, das quaes a primeii"® 
organisada a 23 de abril de 1861, e acha-se aquartela*^^ 
um dos edificios do extincto arsenal de marinha d'esta P 
vincia, contando presentemente, o commandante, o 
diato, 0 commissario, o escrivao, o mestre, dois guaro' 
0 mestre d'armas, um imperial da I'' classe e oitenta ® 
ve aprendizes, ao todo noventa e oito prafas. 

0 seu flm e preparar os jovens, que n'ella sao ali^s f 
com aquelles principios de moralidade, subordinac5o« 
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ciplina e instrucao, que devem possuir as pracas do corpo 
de imperiaes marinheiros, de que se compoe a maruja dos 

nossos vasos de ffuerra. 
Aprendem a ler, escrever, riscar raappas e a doutrina 

christa. 

Exercitarn-se na arte de niarinheiro, n'aquillo que e com- 
pativel com as suas for^as. 

Instruem-se no exercicio de infantaria, ate a escola de 
Pelotao, no raanejo das armas brancas, e no jogo d'artilha- 
ria naval. 

Desde sua criacao ate 31 de desembro de .1869 foi este 
0 seu movimenlo: entraram duzentos e doze, liverambaixa 
Por differentes motivos deseseis, falleceram sete, foram pa- 
ra 0 Rio de Janeiro cem e, existiam noventa e nove. ^ 

Merecem por certo elogios os destinctos officiaes da ar- 
mada capitao de mar e guerra e capitao do porto Joao Bap- 
t'sta de Oliveira Guimaraes, e o primeiro tenente Jose Ig-, 
nacio Borges Machado, aquelle como inspector e este como 

commandante d'esta companhia pelo zelo e dedicafjao com 
Que cuidani na educagao e instcucgao desses meninos, e pelo 

'nteresse que tomam para tornal-os um dia uteis a si e a 
sociedade em geral. • ' > 

^oxtipanlxia d.oyoommer'cio.— Por 
l^eio d'um contracto celebr^o entre o ministerio po|;tu- 
guez e varios negociantes. a cuja frente se achava ^fedco Al- 

ISi^idas, foifresta^adlem[l682 estabelecida a primei- 

de ^mmercio pelo governador do Esta 

^cisco d^^ade^ft^ezes, > 
Por espafo d^O annSs o commercio d'^todas as drogas 

^ fazendas vindas do reino, de todos os generos do paiz, 
^ de negros da Costa d'Africa era privilegio exclusivo d'esta 
o^panhia, e somente se permittia aos seus socios a nave- 

"a^o para acquisiQao d'estes generos. n 

^oicaixa e administrador d'ella Vagcoar'Hreira J^^reen. 

nas suas Hecordacoes, « ^e o pouco 

jyj ®^^ercio, que nas colonias chamadas Grao'Para e 
^^sranhao, em consequencia dos seus poucos productos e 

grandes interesses de que eram capazes animando-se a 
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conlra ellcs houvessem resultado. Se tivesse o foro demo- 
Co fidalgo^ d'ahi para cima se suspendesse a execugSo da 
sentenoa ate dar parte ao governo do reino. » 

No dia 28 de setembro de 1755 fundeou nljsle porto um 
brigue de guerra, commandado por^o da;8ffva, por alcu- 
nha 0 torto (por ter um olho demenos,)^qualliavia n'ou- 
tro tempo frequentado esta praga como capitao .dfi-nayio&. 
mercantes, e era n'ossa occasiao capitao de mar e guerra 
da marinlia real. 

Mai fundeou, veio a terra o commandante, e ao governa- 
dor entregou toda a correspondencia official, tendente a fun- 

d'esta companhia.   —  
este respeito escreveu de Lisboa o marquez de Pombal, 

uma carta com data de 10 de agosto de 1735 ao governa- 
dor e capitao-general fion(;.ilo Pnrflra T|n[|a>o q Sousa. re- 

commendando, que se por ventura os aregulares abuzas- 
sem dos pulpitos ou da credulidade das gentes para pre- 
garem ou faliarem contra a dita lei, fossem logo cohibidos, 

cbamando-se os seus prelados para os mandarem logo em- 
barcar. » 

Foi sem duvida motivada esta ordem pela opposicao, que 
solTreu immediatamente da parte dos jesuitas, que no esta- 
belecimento da companhia previram logo dimin'uacao da im- 
portancia d'elles. 

Induziram os povos a que nao se associassem com fun- 
^os para ella, e o padre Ballester do alto do pulpito pre- 

K^gou, que os que nella entrassem nao'entrariam'na de Chris- 

jj ^^'^ujtura, nao escaparam ao vigilante cuidado do Sr. re 
^ ? vendo que so por meio d'uma companhia o podi 

foi ser^ido crenl-a somente por 20 annos. » 
. alvar^e 7 de agosto de 1735 foi creadal iguaiu uc I too lui a Compa- 

Q -r~-—T— •^mmercio do MaranhSo e GrSo Para com 
apital de 443:G00i5, dividido em 1,164 acgoes de 400;§ 

uma. 

foi^d'' 4 de agosto de 1755, n'essa occasiao, 
ao governador e capitao general do.Mara- 

a de*'!i^don5a'^ls^;tado, que no caso 
Ig PP^i'ecer alguma sublevagao contra a lei da creafao d'es- 

* Ola "^ovida por interesses particulares oITendidos, 
calto^rr-2Ell££ender promptamente as pess^ que fossem 

cojigQ tirassS "exacta devassa dos quHiouvessem 
(]oj para semelhante delito, pronunciasse os culpa- 

Os ' ^'"°*^®'lesse summariamente contra elles, sentenciasse- 
^ as penas estabelecidas pelas leis, e executasse sem 

^ as sentenfas, que se proferissem 
•letri 

3'?uns dos delinquentes QgvalheLro.S das, ordens 
Jl^fossem remettidos para Lisboa com as culpas que 

\ 

nosso redemptor I 
\ Chegou 0 brigue, como ja dissemos em 28 de setembro 
le 1755, e no dia seguinte mandou o governador^publicar 

0 alvara de sua raagestade na frente da guarda de palacio 
e na presenga de bastante povo, 

Diz 0 governador em resposta ao marquez de Pombal em 
carta de 20 de outubro do mesmo anno, que « como o po- 
vo se leva ordinariamente de apparencias, no fim da publi- 
cacao disse viva el-rei, viva el-rei, viva el-rei, que e tao 
bom pae dos seus vassallos, que todos repetiram com tao 
effectivas vozes, que o enterneceram, nao faltando em mui- 
tos lagrimas de gosto, o que se continuava em todas as pas- 
tes costumadas, acclamando-se esta companhia por mais san- 
ta_e justa. » 

A casa em que .aqui se estabeleceu e onde hoje esta, e 
bem mal accomodada, a dlfandega. 

0 seu emblema era nma^sirella sobre uma ancora. / 
Entre os beneficios prest^dos conta-se o fornecer franca- 

mente aos lajjadores os meios proprios da lavoura, como 
fossem^smvos, f^jprarnentasTrnantimentos, e algum dinhei- 
ro para costeamento do primeiro anno. 

A vista d'isto muitos homens se entregaram a agricul- 
tura. 

Findos os(20nnos do seu privilegio, ja no fim do rei- 
nado de D. JWSe, nao quiz elle mais renoval-o. 

Foi extincta depois de ter prestado valiosos servigos a 
)rovincia, que ainda hoje conserva grata memoria a respei- 
to d'ella, no reinado de D^JVIafia I, pela provisSo regia de 
25 de fevereiro de 1788r*3epois de 22 annos e 7 
duracao, sendo logo creada uma ji^ta de admfnistragao pa-^ 
ra liquidar os fundos da mesma cofnpanhia. ^ 
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Assim desappareceu esta esperanga do Maranhao, depois 
de ter collocado a provincia entre as mais oppulentas, se- 
gundo 0 pensar 'de Warnhagera no T. 2° da historia do Bra- 
zil. • ^ 

Diz Jacome Ration, ja citado, « que esta companhia, ape- 
zar de sens administradores se nao descuidarem dos sens 
interesses particulars talvez rnais do que dos da compa- 
nhia, nuo deixou de ser de grandissima utilidade para aquel- 
las colonias. 

a Ella empregou grande parte do seu capital na construc- 
Qao de navios para uso, e conduccao d'escravos de Bissau e 
Cacheu, dos quaes havia muita falta para cultura, servindo- 

se ate entao os poucos Europeus residentes nas ditas colo 
nias dos gentios mansos naturaes do paiz, a titulo de es- 
cravos. 

« Fazia-se o commercio no principio fiado e a troco das 
producQoes e;ipontaneas do paiz, como cacao, salsaparrilha, 
oleo de copaiva, cravo e canella do mato, que ahi cres.ceu 
sem cultura, e algum arroz e algodao, e a differenQa dos 
saldos se fazia por meio de novellos de algodao, grosseira- 
raente fiado pelos gentios, cujos novellos eram empregados 
em Portugal para torcidas de xandieiros. 

« A companhia porem promoveu a cultura d estes dois 
ultimos objectos, recebendo progress!vaniente maiores quan- 
tidades, prticularmente do Maranhao, o qua! depois fez 
tlorescer ao ponto que hoje todos sabem. 

« As prinCipaes casas e familias, que hoje tem represen 
lagao no Maranhao, oriundas de Lourcngo Boifort, de na^ao 
irlandeza, e de Lamaignere, de napo franceza, que antes do 
estabelecimento da companhia all se achavam com mais co- 
nhecimeotos do que fortuna, a ella devem a prosperidade 
a que chegaram, assim como todos os outros colonos, por- 

■ quanto no seu tempo tinham a liberdade de remetter, por 
via d'ella, os seus proprios elTeitos, e serem vendidos pela 
mesma companhia promiscuamente em leilao com os seus. 

tc Foi 0 dito Belfort quern ali formou um estabelecimen- 
to de cuttimento de sola, (^priraeiro qne houve n'aquella 
colonia. 
* a Apezar das malversa^oes e erros commettidos pelos ad- 
ministradores da companhia, comtudo fazia esta rateios an- 
nualmente aos accionistas de 10 ail por cento sobre o ca- 
pital de 400^1000 reis de suas acQoes, por maneira que os 
ditos accionistas, alem do jure, receberam 30 a 40 por cen- 
to de ganho, e a muito mais subiria, se nao houvessem tan- 
tas dividas perdiuas, cuja cobranfa por execuQijes o gover- 
no sabiamente impedio, por ser o seu objecto favorecer 
nao arruinar colonos. 

« Foi esta companhia a que, em 1739 pouco mais ou me- 
nos, mandou o primeiro navio de Lisboa-a China, por sua 
propria conta, creio que com o objecto d'empregar os seus 
fundos, cujo navio foi commandado pelo capitao da mari- 
nha real Estevao Jose d'Almeida. 

« Na venda publica que, nos fins de 1702, fez a compa- 
nhia dos seus effeitos, havia umas trezentas sacas de algo- 
dao, producto. d'aquelle anno, das quaes eu fui arrematan- 

te a preco do 300 reis por arratel em desconto do que a 
co.mpanhia me dovia da fazenda. 

« Na successiva venda feita pela companhia, ja havia maior 
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quantidade de algodao, e por nao haver quern affrontasse o 
reco no leilao, repartiram-no entre si os administradores 

a preco de IGO reis, e ainda assim perderam. 
« Mas depois d'esta epocha principiou esto genero a ter 

tal extracgao, que-tem contribuido era grande parte para a 
jrosperidade, em que hoje observamos aquellas colonias, 
)or maneira que no presente tempo ja 6 precise mandar 
dinheiro do Reino para se fazerem as compras. 

« Foi do Maranhao, que a cultura do- algodao se intro- 
duzio em Pernambuco. » 

Em seguida a extincQao principiou a liquidacao, que ain- 
da hoje dura, assim descripta pelo periodico Commercio do 
Porto. 

« Para este acto foi nomeada uma junta, que era compos- 
ta de quatro deputados, dous conselheiros e de um secre- 
tario. 

« Cada um dos deputados tinha o ordenado de G00($!000 
annuaes pela resolucgao de 29 de abril de 1778. 

« A junta occupava-se principalmente da venda de algo- 
dao, arroz, madeiras e arrecadaQoes, attendendo pouco a 
iquidacao, de sarte que, tendo fallecido uns depois dos 

outros OS conselheiros, deputados e secretaries da junta 
sem que o governo tivesse noticia desses factos, veio a fl' 
car unico liquidatario da junta por espago de sete annos o 
deputado Joao Roque Jorge, que dispoz ,de 300:000^000, 
jor maneira que, occorrendo o seu fallecimento quasi na 
mesma occasiao em que o governo foi informado da desor- 
dem que lavra nos negocios da companhia, foram nomeados 
para deputados da junta, por despachos de 1801, 1802 e 
1803, 0 desembargador Feliciano Jose Alvares da Costs 
Pinto, Felippe Carlos da Cunha Souto e Mattos, e AntoniO 
Rodrigues d'Oliveira, come^ando a liquidacao da companhia 
a ter andamento apenas cessou a invasao dos francezes. 

« Emquanto os negocios dos accionistas da companh'S 
do Gram-Para e Maranhao se endireitavam deste modo, tO' 
do 0 expediente da arrecadagao dos fundos da companh'^ 
de Pernambuco e Parahyba esteve suspense de 1807 a--' 
1821, que foi quando o congresso constituinte promulgo*! 
a lei de II de outubro de 1821, pela qual foi coraettida^ 
propria junta liquidataria dos negocios da companhia 
Grao-Para e Maranhao a administrafao dos fundos da de P''* 
nambuco e Parahyba ficando exonerada a junta desta 
panhia de uma incumbencia, que em documentos o.ffiC''® 
se diz ter ella muito mal preenchido. 

« A junta liquidataria era ultimamentfe.'composta dos 
Augusto Neves Leal, conde de Castro e vi^conde de S. 
tholomeu. Tendo esto fallecido a junta propoz para 
Cher a vagatura o contador da companhia, o sr. Vicente 1"'' 
reira Gomes. » 

0 governo portuguez vendo que pela lei, que organiso^^^ 
sociedades anonymas, de 22 de junho do 1867, todos 
actos que dizem respeito a administra^ao e iiquidaC'^^ ^ ^ 
qualquer companhia de commercio pertencem unica ^ 
clusivamente aos interessados, determinou por portan^^^ 
serta no Diario de 17 de fevereiro de 1808, que a 

•10 

0 ultimo balango apresentado pela junta de liqi^''^^^ 

convocasse uma assemblea geral dos accionistas, e qi^® 
deliberasse o que Ihe conviesse. 
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refere-se ao anno de 1867, em que houve nm sorteio de 
6;5000 por acQao. Este sorteio era o 14° dos que os acci- 
onistas tem recebido por conta dos lucros accumulados das 
suas acQoes, depois de ja pago o capital das mesmas 

« Durante 20 annos do monopolio, as duas companhias 
lucrararn 3,429;000j^'000 havendo ainda por liquidar quan- 
go cessou .a sua gerencia reis 1,713:000,51000 relativos a 

companhia do Grao-Para e Maranhao, e 2.473:000^000 da 
companhia de Pernambuco e Parahyba, o que prefazia a e 
nonne quantia de 4.190;000.-$(000, cm quo por largos anno.s 
se cevaram funccionarios que poucas ou nenhumas contas 

prestavam 
* Pelo ultimo balan^o os accionistas da companhia do 

Grao-Para e Maranhao tem ainda a seu favor um saldb de 
^)300:000^00, e, os da companhia de Pernambuco e Pa'- 
''iliyba 0 de reis 1,280:000;^1000. 

« E natural que no Brazil baja possuidores deacgoes das 
^eferidas companhias, transmittidas por heranga. Os inte- 
ressados devem prevalecer-se da disposicao do governo 
Portuguez para se fazerem representar na assemblea geral 

OS accionistas, que provavelmente determinara a immedia- 

j" concliisao das liquidafoes, deixando de se abonar os orr 
' enados comidos em santa paz por espago de mais de meio 
seculo a meia duzia de privilegiados. E mais um ninho de 

^"l^ufas que se destroe.* 

—(Igreja e freguezia na capital.)—Aos 
de^zembro de 1743 na igreja do Rosario dos pretos, 

^chando-se presentes o escrivao da irmandade de N. S. da 
^onceifao Ignacio Henrique Ribeiro, o juiz e todos os ir- 

da mesma irmandade, foi proposto « por certas ra- 

desconveniencias e descommodos que haviam tido com 
^ irmaos da irmandade de Nossa Senhora do Rosario, do 
^os da igreja em que estava sita e posta a suaf imagem da 

'^ceigao» que se determinasse fazer uma capelia a dita 
Senh 
suas 

'Ora da Conceigao, para o que queriam concorrer com 

dos ® ° trabalho de suas maos, ao que to- 
niostraram satisfagao e assim o prometteram fazer e as- 

®'?naram. 

g l^^sados tres annos, pouco mais ou menos, Jose Pereira 

tos ^^zembro de 1747, na igreja do Rosraio dos pre- ' onde ainda entao se festejava a Senhora da Conceigao, 

toni P''®sentes o zelador da mesma irmandade padre An- 
chao^ Santos e mais irmaos disss « quehavia dado dois 
Wior^' achava ja principiado o tempio para a Se- 
j Conceigao, porem que os havia dado e offerecido 

^ Senhora com a condigao de serem elle doador e lo- 

de "^fiscendencia sepultados na dita igreja e outro sim 
""firn OS irmaos obrigados a acompanhal-os. » 

ifjjj- condigoes aceitaram e se obrigaram os ditos 

55o P''6sentes e vindouros a dar cumprimento e execu- 
'■ermo « que nao se podia revogar em tempo al- 

n alguma digna de mencao correram os annos 
a Gomes assignou em mesa um contracto com 

da Conceigao, na igreja do Rosario a 8 de se- 
^^60, ajustando com os irmaos da mesma « o 

obfaj annos na sua capelia tudo quanto fossem 
® carplnteiro e pedreiro, e$ceptuando o arco prin- 
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cipal e frontispicio para o que se obrigaram a dar mestre • 
ferreiro afim de fazer toda a ferragem que necessaria fosse 
tanto deste feito como de * que«e fizessem a dita Senho- 
ra na mesma obra, levando o contractante em conta no fim 
d ella, e para o que teria de receber, todo o gado yaccume 
cavallar, que se achasse com a marca c signal de Nossa Se- 
nhora da Conceigao, a saber: aquelle pelo preco de 730 reis 
por cabega e este pelo de 2;5!400 reis por cabega, para no 
fim da obra se fazer abatimento d'elle, conforme a'quanti- 
dade que se achasse, e recebeu mais em dinheiro provin- 
cial 103;§730 reis. » 

No sabbado 4 de abril de 1812collocou-se n'esta igreja, 
n um altar defronte do de Sao Miguel, a imagem de N. S. 
do -Bom-Parto, e no domingo seguinte cantou-se ahi uma 
missa solemne. 

Na noite de domingo para segunda-feira 12 de novembro 
de 1832 foi arrombado o sacrario d'esta igreja matriz, e 
roubadas duas amhulas com 20 a 30 particuias consagradas! 

Por este execrando e sacrilego crime se fizeram preces 
publicas nos dias 13, 14 e 13 nas igrejas, onde existia o 
Santissimo Sacramento. 

No dia 10 ceiebrou-se missa solemne, e o rvm. conego 
Joaquim Jose Sardinha recitou um sermao analogo, e a tar- 
de houve procissao, conforme mandam as leis da igreja 
em cas'os taes. 0 auctor de semilhante sacrilegio, cuja cap- 
tura foi realisada pelo juiz de paz do districto o incansavel 
cidadao Antonio Gomes Glaro, por demais conhecido da po- 
pulagao d'esta capital, foi processado e depois de condem- 
nado pelo competente tribunal, morreu no hospital dando 
todos OS signaes de.um verdadeiro prescito. 

Em 1804, a mesa administrativa da mesma veneravel ir- 
mandade, que entao regia os seus destinos, vendo o lamen- 
tavel estado da igreja, que ja ameagava ruina, resolveu no- 
mear commissoes para solicitarem o obulo dos fieis, afim 
de conseguir-se fundos suflicientes para fazer-se uma obra 
quasi radical. Dos membros nomeados n'essa occasiao ape- 
nas OS snrs. Pedro de Sousa Guimaraes, Franklin Jansen 
Serra Lima e Jose Manoel Vinhaes se encarregaram de tao 
justa como santa missao, os quaes em poucos dias conse- 
guiram o seguinte resultado : 

0 sr. Pedro de Sousa Guimaraes obteve reis. 31G($000 
0 sr. Serra Lima e Vinhaes  739!$890 

Rs. l:Cj33!?896 
N'este tempo ja o incansavel thesoureiro da irmandade o 

sr. tenente-coronel Joao Marcellino Romeu estava a testa dos 
primeiros reparos do corpo da igreja com os diminutos re- 
cursos da irmandade e com quantias que adiantou, para no 
futuro Ihe serem restituidas, [o que effectivamente se deu. 

De conformidade com o compromisso, foi convocada um£^v^ * 
sessao geral, nao so para a precisa authorisagao das des-"- 
pezas, como para tomar outras providencias, e entre ellas 
a de langar-se mao do patrimonio da irmandade que era, e 
ainda e de 4:000/51000 reis em apolices da divida publica 
do juro de 6 por cento nas quaes se nao tocou. 

Reunida a assemblea geral, presidida pelo sr. Joao Rodri- 
gues d'Oliveira Santos, depois de tratar-se de diversos as- 

' Aqui 0 papel estava por tal maaeira dilacerado, que foi im- 
possivcl ler-se o rosto. 
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sumptos, a requerimento do irmao o sr. Antonio Bernardi- 
no Jorge Sobrinho foi nomeada a seguinte commissao; 

Jose Manoel Vinhaes, Pedro de Sousa Guimaraes, Joao 
Marcellino Roman, Franklin Jansen Serra Lima e Domingos 
(ioncalves Branco, a quem foram concedidos amplos pode- 
res e um volo de confianca para ella fazer e deliberar o 
que entendesse conveniente a bem dos interesses da irman- 
dade e do culto divino. 

Fazendo parte da commissao o thesonreiro da irmanda- 
tle, foram-lhe logo eritregues pelos primeiros commissio 
nados as qnantias ja arrecadadas, e deu-se principio is 
obras geraes em 16 de junho de 1864, as quaes findaram 
com a ben^ao dada pelo Exm. Sr. bispo diocesano em 8 
de fevereiro de 1863. 

Nomeada que foi a commissao pela mesa como ja disse- 

mos, prmcipiando as obras geraes sobre sua direc^ao, en- 
trou ella em um peditorio pela populaQao desta capital, que 
produsio um resultado de 1:783^290 reis, tambem entre- 
gue pelo commissario Pedro de Souza Guimaraes ao res- 
pectivo thesoureiro, 

0 commissario Vinhaes obteve d'alguns amigos do inte- 
rior uma somma de 231^890 reis, como se acha publicado 
no jornal Vaiz e igualmente entregou ao commissario the- 
soureiro. 

Ainda se promoveu um beneficio no.theatro, concedido 
pelo prestigitador Links, que rendeu livre 481^000 reis. 

Dos cofres provinciaes obteve o commissario Pedro de 
Souza Guimaraes, que fosse entregue a quantia de reis 
2:300)$1000 porordcm do vice-presidente, entao em exerci- 
cio, 0 desembargador Miguel Joaquim Ayres do Nascimen- 
to, e a commissao conseguio do desembargador Ambrosio 
Leitao da Cunha, nessa epoca na presidencia, a quantia de 
2:000^1000 para a conclusao da obra, e ainda a esforcos do 
referido Sr. Pedro Guimaraes, foi doada a quantia de reis 
1:200^000 para a compra d'um paramento, em virtude da 
lei do orcamento de 1863. 

Ao concluir-se esta obra feita com tantos sacrificios e es- 
forgos da partfe da commissao, sentio-se pela primeira vez 
n'esta capital um pequeno abalo ou tremor de terra, cujos 
effeitos para logo se manifestaram na parede lateral d'este 
Templo, a qual embora antiga. e de pesssima construcQao 
nao apresenta vestigio algum de ruina, senSo depois do 
mesmo abalo, que a fez desaprumar e occasionando desa- 
ranjos em toda a obra do tecto c forro. 

Ainda pode isto ter sido devido pelo modo do calgamen 
to da rua Grande, que sendo, aole's da obra, semelhante ao 
vulgarmente chamado [undo de pralo, deixou por isso em 

^ frente d'essa parede uma larga testada por junto da qual 
^Lcorriam as aguas fluviaes, e depois passou a^ser feita de 
IRl'orma abahulada, tendo mais largnra e por isso absorven- 

llo quase toda a testada. 
Em consequencia disto as aguas, que corriam na distan- 

• da d'u'ma braca, mudaram o sen curso d'ahi em diante 
"para junto da referida parede, e ahi infiltrando-se em sua 

base produsiram este damno. 
Immediatamente a irmandade apressou-se em reparal-p, 

porem exgolados os seas pcquenos recursos recorreu ao 
governo provincial por varias vezes, e embora tenha esta 
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igreja prestado, como matriz, muitos servigos gratuitos a 
esta capital, foi indeferida a sua petiCao. 

A irmandade conseguio por si e pelo obulo dos feis repa' 
rar a parede em questao, e so pedia a provincia alguma 
coadjuvacao para concertos do tecto, porem como nada ob- 

tivesse, vio-se forcada a mandar parar essas obras, embora 
uteis, necessarias, e urgehtes 1 

OonflarxQa ma.r*ari.lxenLS©.—Esta compa- 

nhia auctorisada a funccionar pelo decreto n° 2:939 de 26 
de junho de 1862, que tambem approvou os seus respecti- 
vos estatutos teve *por flm construir um edificio rectangu- 
lar, de risco elegante no lugar onde outr'ora houveram as 
barracas, destinado a ser alugado para a venda de generos. 
Seu capital e de 80:000^000 reis, divididos era 4:000 ac- 
coes de 20;$000 reis cada uma, e durara esta companhia 
ate 0 dia 3 de setembro de 1893, epoca em que o terreno 
e 0 edificio serao entregues a camara municipal da capital 
da provincia, nos termos do contract© com ella celebrado 
era 18 de Setembro de 1860. Vide—Pram Grande. 

Oonsollxo d.© jixsti<?a.—Foi creado paraos 

reus militares n'esta cidade pelo alvara com forca de lei de 
28 de fevereiro de 1818. 

Ooiitadoria.—No tempo do dominio portuguez 

havia aqui uma repartiQao fiscal com este norae. 
Compunha-se seu pessoal de um contador, sete escriptO' 

rarios, um amanuense, seis praticantes, ura porteiro, e do- 
us continuos. • e 

0 contador era o unico, que tinba ordenado raodico, 
OS outros empregados percebiara mesquinha quantia, co® 
a qual unicamente era impossivel, que podessem subsis i ^ 

Ahi tambem cram empregados oito rapazes ganhando 
reis por hora de trabalho. . 

Occupavam-se era copiar contas dos thesoureiros da 

zenda nacional, e auxiliar o expediente da repartifao. 
Os empregados da conladoria percebiara sous venciffl® 

•- . ■ -.1    Ji-flntnc flft P^' 
VJS ClUlMCguuuo uu I  J, 

tos do thesouro nacional, e erara os unicos isentos oe i 
garem novos diraitos. j, 

Ooxitinoxxcias.—0 conde d'Aguiar, como 

nistro, officiou ao capitao-general Paulo Jose da Silva Ga 
em 11 de agosto de 1812 aconselhando-o.'que ofQciasse 
Cabido dizendo nao ser de sua vontade que se repicass 
OS sinos da cathedral quando elle entrasse ou sahisse de P 
lacio. » . » el" 

Elle nao s6 assira o fez, corao participou para a corte 
13 de Janeiro de 1813. 

Contracto do camos.—Apoz muitos 

xamesdos contractores, imposicues dos criadores, falta 
com 0 povo, resolveu a camara acabar com este ■ 
e entao baseada no | 77 da lei de 1 de outubro de 
impoz uma certa propina a cada cabefa de rez, que se 

ve- 

la'"'' 
■lo> 

COC 

sumisse, e os criadores acceitaram-na de bom grado, 
eram os vcxames; que padeciam ! / 

Convbixto do IST. S. do 
Nouanno de 1624 Aieram de Pernambuco, em bompao ^J 

:instovao do Lklj^oa.^^s frades da ordem d® 
"mIo Carmo. 

No livro da camara municipal d'esta capital sob o 
-Registo 1820 a 1822—encontramos logo na segu" 

1.P"' 
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gina, que 0 governador foancisco ^elho det^rvalho, at- 
tendendo a uma represenragao j'^npoiifag, con- 
firmou por carta de data e sesmaria, a doacao da terra, que 
toi feita aos][ditos/frades por^exandre de^oura, « fican- 
do livres para sua magestade todas as^riiadeiras/^es, que 
na dita terra houvessem, e que podessera servir para etn- 

harcafoes e engenhos de fazer assucar.» 
Convem lembrar, que \(exandre de^ura so podia fazer 

6sta doacao desde 3 de novembro de 1615, em que tomou 
'^0 poder dos francezes esta terra, ate 9 de janeiro do an- 
no seguinte, quando se retirou para Pernambaco. 

0 primeiro convento, que edificaram. fni no lugar cha- 
niado siUo de Monsieur de^^nau. onde actualmente se a- 
cha a igreja de N. S. (|o Rosarip, depois disto conhecido 
pelo nome de-^armo\elho. 

Foi seu primeiro prelado frei ^dre da^!§lividade. 
Por titulos que vimos na camara municipal, exarados no 

—hvro 1791 d 1793—reconhece-se que o hairro, que hoje 
se chama rua do\qyplo, pertence a^dem^>^fra6litana, 
sendo uns terrenos doados pela\^mara. e outros compra- 

aO{^diiv'en[o" de Santo ^ntoninlpnr i00j$!000 reis, por 
•^scriptura publica de 22 de outubro de 163 

Poraccordam da mesma cani^ de 3 Icle margo de 1787 
jeconheceu ella, que a m^smajj^em estava de posse d'cs- 

-iljerras ha mais d'unf^eculo. 

« 'Queira Deos abrir os olhos aos que vao seguindo o a- 
tSlho do precipicio, e que se expoem ao damno sem a me- 
nor desculpa de interesse, e que mal aconselhados buscam 
0 remedio pelo caminho do mal, e que devendo-me tanto 
amor, tanto disvello, e desejo das suas melboras, se arro* 
jam inconsideravelmente a ser ingratos e a impossibilitar- 
se para os favores, que Ihe tenho procurado, no que con- 
tinuarei como bom governador e como quem sabe> que a 
nobreza e principal povo d'aquella capitania abomina o ha- 
ver-se-me negado obediencia, a que violentamente consen- 
tem uns, c entram outros no que nao poderiam escusar sem 
risco de suas vidas »   

Acba-se tambem registada outra^rta do mesmo gover-^^^; 
nador com data de 2 de margo d/l68o, escripta n^^a 
dirigida ao rev," padre provincial frei Jqse do Amaral, on 
de se mostra muito amigo d'elle e dos mais padres a ouei 
euvia muitas saudades, e diz que espera que elle « conti- 
nue a trabalhar tanto pelo socego da sua religiao como pe- 
la uniao d'esses moradores e amisade entre os discordes.* 

^gue-^ umai^stificaQao, onde deposeram « D.^JVQtoni 
da wssta Mi^apirau, cavalleiro professo da or(^i de Chris- 

e filho do mais abalisado principal dos jJJdSajaras da al- ,, 
deia de N. S. d'Assumpgao em JH^ritiuba 

Depois^em l^-'construiram o actual convento no /ar^o 
' 0 Cartno, no lugar onde entao havia a Capella de Santa 
a^r6g^.  — 

Installados os frades deram comego aos seus trabalhos' 
®^3ngelicos, com muito servi^o a Deus, muito proveito aos 
'tosses antepassados, e muita gloria para a sua Ordem. 

Pelizraente podemos provar o que acabamos de dizer, e 
documentos incontestaveis. 

No archivo da camara municipal, livro «Regislo 1806 a 

^ * deparamos com o seguinte 
^ ■'equerimento de frei . ,    Vidal do ^ejiino Jesus, Vi 

provincial do\;^'mo d'este Estado e G^o^Paj-a, man- 
3 camara lancar^os livros competentes os seguintes 

cumentos por accordao em vereacao do dia 19 de julho 

Of- "Officio do goveri^or w^ncisco de'Sa e Menezes, es- 
na cidade de, Bl^em do Grao-Para 4 31 de janeiro 

i;enrt 30 muito rev," padre frei ^se do ^aral agrade- 
muito a elle e aos religiosos do Carmo « as obriga- 

deviam como jjQjj "" i"=3sua 0 respeito e vener^Ciio, que 
^^'assallos ao nrincipe nosso senhor.» 

que frei^^e do Xmaral tinha obrado «como quem 

'•daV honrados paes, cuja nobreza e flde- 
(.Q ® subidos quilates tinha sua paternidade esmaltado 

ac?oes de christao e de fino portuguez e a seu 
^ P 0 OS melhores rdigiosos d'esses conventos-» 

beuj i^'^ntamento dn Maranhao. continua ^ e Afonezes, 
foi suscitado com enganos e promessas de 

Uoljr da pouco do augmento ou da ruina d'aquelles 
"moradores, e que depois de um tal excesso e in- 

^ulof para que se continue, qualquer pessoa do 
" ' Que a fomente 

1^0 :fijas de "^l^ivelas, capitao reformado, e cidadao d'es- 
ta-cidade, ^sao'fSbeiro ^^Iho," escrivao da bulla da cruza- 
da, e syndico dos religiosos de Santo Antonio, AJberto Son- t 
(Jalves, capitao reformado, e ao presenle ouvidor e auditor 
da gente de guerra, e juiz d'orphaos d'esta capitania, Bar- 
tholomeu'N^reiros de'Miranda, cidadao d'esta cidade, 
cio Siilleiro, capitao reformado. ' 

0 1° tinha perto de 70 annos, o 2"—60, o 3°—65, ^ , 
4°—62, 0 —60 annos. 

Disse D. Aqtonio^iue sempre conheceu os religiosos do 
Carmo morando em seu convento, e ahi ensinando a ler e 
escrever e a doutrina christa, com os quaes elle e os mais 
na^raes aprenderam, nao so no convento como na jj^eia | 
^ulosa de seu pae e nas mais circumvisinhas» 
^ Jurou assim—« confesso que o que se! e sou aos ditos ; 
religiosos o devo, porque depois da expulsao do inimigo . I 

^ Kbllandez d'esta cidade, os ditos religiosos .Ht^persuadiram 
e ajudaram para me embarcar a procurar o despacho do 
premio dos servic-os que meu {}5e, eu e a minha na(!ao ti- 
nhamosfeito a coroa de Portugal n'esta<:apitania.» 

Disse que durante a guerra contra os linllandfizi^s os re- 
ein qyg paternidades o haviam posto defen^daligiosos assistiram sempre nesta capitania, «administrando 

pessoa ' ' ' ' ^ -- 1- sacramentos, doutrinando aos brancos e indios, animando 
OS exorlando-os para a expulsao dos inimigos da fe, assis- 
tindo com seus gados para sustento dos moradores, ser- 
vindo 0 sou convent^e amparo para offender no 
pelo que muito soffreo da cruel bateria dos h 
que procuravam arrazal-o, ficando em tal estado. que nu 
ca mais o poderam melhorar pela sua muita pnhreza e do: 
riioradores. lerminou dizendo, que sendo estes r^Iigioso 
OS mais antigos da terra, sao os que tinhao menos gentios, - 
pelo que eram merecedores de toda a esmola e merce que 
S. M. Ihesfizesse! » _ 

Foi 0 depoimento em 12 de nntiihro de —__— 
a® disse b mesmo accrescent^ndo, que liavia tambem ' 

Dific. F/./-20. 
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aula (le lalim e musica, e « que alem de doulrinarem os 
gentios da terra para receberem o evangelho, cotno pafa 
vassalagem dos srs. reys do Portugal, davam missionarlos 
para acotnpanharem os moradores aos series raais remo- 
tos d'esta conquista, como fol o padre freiQ^rc^zula- 
no na escolta do capitao'^nto'lkjjJr^ues de utt\'eira ao^r- 
tao d(^s tupiMfflbas na capitania do o padre frei Jo- 
se de Ssinta mreza (gnnde lingoa)>^ companhia^o ca- 
pitao-mor'W-tholomeu Barreiro de .^-lide ao Rio N^ro, 

onde havia immensidade de gentio e muitas populosas al- 
dgjas.»   

Flatho conflrmando o que ja esta dito, accrescentou, que 

I 

ditos religiosos, na guerra dos hollandezes, deram licen 
aos moradores da cidade para matar o gado do curral 

que tinham no Itaqui, e como tinham grande necessidade 
de sal, onde estavam acampados, que era em 

^imitapera, os^ ditos frades ensinaram onde tinham na 
■pua^zenda e>^ do Itanui escondido grande quantidade 
d'^e generflem^^upaies, construidos nos matos, e sen 

^dolevado em^noas para o dito^'^rj'a/a/, foi por elles des 
tribuido em alqueires e quartas p^s moradores, sem in- 

.teresse algum e nem lucro, apenas'movldos caridade. 
t>^^Xlem dos. frades ja citados, disse « que frei Wsolao, que 

foi provincial do conventQda capital do%^nhao, acompa- 
nhou ajtn™ do capiluo PMfO da'^'G^sta F^'ella, que foi 
castigar os AHi^quises e^^^bQcjuenos em vinganca da alei- 
,4^a morte, que fizeram em o sargento-mor Mrtonio^^Kiau 

.i- "vllStte, tendo tambem seguido em outra por capellao e mis- 
J sionario o padre freilgrlim do~§airmnento. » 

Asseverou qne ha giierra contra osTH^ndezes « os mo- 
radores se amparavam no convento destes frades, fazendo- 
se n'elle por ficar fronteiro as muralhas do inimi- 
go, 6 qual Ihe fazia cruel bataria. alA com a artilbaria Hie ar-. 
razarem por muitas paries, ficando cm mau estado a fron 
tajia da ig^reja e parte dos dormitorios.)) . 

^H«j:t0i Crt>B?iilves, &Ml^oraeu e "Ttgq^cio FMl^ro tudo 
isto conflrmaram 
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que possuiam para a poderem fabricar, e nem proseguirem 
s obras do dito convento por terem morrido uns, que ti- 

nham, nos contagios passados, por cuja causa viviam pobre- 
mente, pois, sem duvida, sem haver indios se nao podia fa- 
jricar lavouras, nem continuar com obras por nao haver 
lomens jornaleiros para o serviQO necessario. » rii^a^ste 
requerio^nto a data de 22 de maio de 1710. 

A «(taara attestou isto tudo, baseada nas tradigofes, p 
iss^ue «elles fundaram n'esta cidade havia mais de ,90 

annos convento e igreja.» .. ' 
Foi passado este attestado por 4uiz trancarote Coelho, 

escrivao da'^ara, entao composta por ioao lijas ,Bisboa, 
Manoel dos Santos Malheiro, Joao da Silva ^ereira, ^ntonio 
Gomes de Andrade, sendo as assignaturas reconhecidas « pe- 

Todos estes depoimentos estao reconhecidos pelo tabe 
. liao'T\tftooel'^reia cm 19 de outubro de 1085. 

Acha-se tambem registrado um\Kquerimento, que ao se- 
V ^do da camara fez o padre frei )|arl«el do feanla datharina, 

,*^|0^ri^do convento do Carmo da capital, pedindo, por ser 
necessaria, um'a certidao, « em eomo foram elles os'i.V)rimei-" 
ros j^eligiosos, que vieram em companliia de Alexandre de 
Moura plantar a fe catholica^ensinal-a aos gentios, sendo 
OS primeiros que fundaram ^^vento n'esta cidade onde 
sempre viveram e habitaram fazMdo muitos services a Deus 
e a esta republica, na administragao continua dos sacra- 
.mentos da penitencia e communhao, na assistencia aos mo- 

• ..ij-ibundos, nas cantorias das festas, nos enterros, officios, 
1 :TOissas, e mais suffragios espirituaes, sempre com justifica- 

tlissimo procedimento na observancia regular, sem nota 

? Vnem queixa de pessoa alguma d'este povo, sustentando-se 
f das^^olas, que os Tieis Ihes davam pelas suas musicas e 

missas, de que tambem se ajuntavam para as obras do dito 
convento, que iam augmentando, como e notorio: compra- 

yam de ordinario a farinha e o sustento necessario pelo nao 
terem de suay^cas, por causa dos muitos pon?os escravos 

HUiUCo UC JUJUldUt/j o^/iiuu i 
0 dr. Euzebio da|^Iy, do cteseuibargo de sua magestade, 

seu"ot^«ior gerai e^^or da genie de guerra,^^nCeller, 
^uiz das justificaQoes e dos feltos de sua real coro^ fazen- 

a, provedor-mor della e dos defuntos e ausentes, correge' 
dor e provedor da comarca, capellas e residues n'esta ci- 

ade de S. Luiz. » 
Passou esta Ordem e a das i^ercez no anno seguinte de 

711 por grande desgosto, suavisado sem duvida pelo pezar 
ue todos as habitantes sentiram com tal acontecimento. 

A^'^Hiara era 24 de abril de 1711 dirigindo-se a sua ma- 
gesiade narra-o dizendo, 'que por falta de bispo foram al' 
gunsc^ristas das^^lfikixez e'^Sacnio PO'' terra a^'Raiiia para 
se ordenarem e «todos morreram em mao do barbaro gen- 
in^npnn'i. »     

Segue-se uma epocba, bem larga infelizmente, em que na* 
da mais encontramos soJ)re esta Ordem. 

Deparamos ao depois com uma provisao_^e 27 de ou^ 
bro de 1814, em que o governador T^o Jtyse^da 
ma attendendo aos merecimentos, quajidades •^i.jnstruccoe®. 
do padre-rae.strc frei Igha^o C^ano ylHi^na Imieiro,-'^ ^ 
elle ter vindo da sua provincin para o convento da sua 0^^ 
dem n'esta cidade « com cadelrtTpara ieccionar tanto as scj 
encias todas de humanidades, como as moraes o theo^|^ 
cas at>s^religiosos do sua Ordem, onde abrindo aula de 
matica iq[tina tinha e continuava a educar n'ella a mocida 
desta capitania com aproVi^tamento d'ellae satisfa(;3o 
abrindo tambem a aula dcii^orica com o mesmo desec® 

- iju. ou.jpenho, log^ue falleceu o p^ico professor d'ella^t^''^^^ 
eomo foram elles osvV)rimei-"'JtH^e'1&kirCai^ preenchendo diariamente as funcooes o®' 

1- TV. , ' tas duas a^s em diversas boras da manha e da tarde g 

tuitamente, e por pedido dos paes de familia elle 
dor 0 nomeava nara a c^adeira de rhctoiica. sendo obne' 
do a requerer approvagao regia. » 

Duraram estas aul'js ate muito depois' da independen 
do imperio. 

Com 0, novo systema de governo algun^ff^des nao <1 
rendo adherir a elle foram obrigados a retirar-se para o 
no de Portugal, e outros secularisaram-se, regeitando 
0 habilo. . 

Er^lamatl^ IndepeiwJ^cia do Imperio, diz o 
dr. C^ft4i^o^fca^ de Atfn«ida, em sua erudita obra 
reilo Ecclesiaslic^Irasileiro 10G7, o novo 
na abertura de suas rela^oes com a^nta^e nao se 
ceu das ordens religiosas. / 
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Nos II 29 e 30 das instrucfoes a Monsenbor'Vdigal, nos- 

?o ministro em Roma, se Ihe recommendou que obtivesse 
da ^nia Se uma decisao geral para que as Ordens regula- 
tes do Urasil nao ficassemsujeitas aos superiores de Portu 
gal. 

0 pensamento do governo de enlao*era con'Servar o que 
existia ainda que por a^^m tempo, e nunca augmentar. 

Nao podo 0 mini'stro >ii|jgal obter por meio de uma de 
cisao^eral a separacao das provincias religiosas, sem quo 
•^ada uma d'ellas fizesse ao Santo'^^lfedre uma supplica para 
tal fim. ^ 

Por motivos hoje ignorados apenas a Orderrf^^nediclina 
apressou a sua petigao, que foi plenamente satisfeita pela 

bulla—/n/er (/rawsstmas fwras—de 7 de julbo de 1826 
Demorarido-se asStitras, n'esso iutervallo foi posta em 

«xecu5ao a conslituigao do imperio, e com a nova mudan?a 
governo mudaram-se tambem as scenas quanto a este 

objecto. 

Esquec^l^-se as altencoes para com a^S^ta^, disca 
|iram-se na^liBtnara dos deputados projectos a'este respeito 

em inconvenientes, e infelizmente os^>6Qlesias,ticos, com 
''aras escepgoes, estavam a frente dos^imigos das Ordens 

''eligiosas. 
Em todos estes actos descubrla-se o desejo ardente de se 

""areni dos^^jgiosos os bens, que adquiriram, afim de tor- 
"3rem-se nacionaes. 

Nao podendo levar ao cabo tal escandalo, coutentaram-se 
com a expedigao de certas ordens para assegurar a posse 
utura d'esses bens, dos quaes com tudo principiou logo a 

Sozar 0 tbesouro nacional por meio de porcentagens epe- 

'^^dissimos impostos. 
^ Por este meio foram desviadas as attencues do governo, 

^ 3s outras'^entlgn^^eiigiosas, sob constante ameaca de se- 

expellidas dos seus conventos, nao tiveram tempo 
^l^m occasiao para solicilarem a sua ja referida independen- 

sous antigos superiores. 

1(1 caso acbarani-se os conventos da pnlp.m.cnrmpll. qyg funnavam a \icaria JlQ ilamnhiia^ dp.. 

oente da provincia t'e Lisboa, e que, abrangia por sua 
'''^dicQao os conventos d^/l'Sra 

\li "^[^^miiaram a sua duragao sob tal donwiio, ate que, ex- 
^^uindo-se a^^^ens'^^iigiosas em^^J^tugal, ficou esta 

inteiramente acepbala. 

tie manteve-se irregularmente, nunca se lembrando 

•"'•jIos Breve, que a desligasse dos vin- 
(lo- ^ Portugal, aflm de constituir-se por si so, ou unia 

a qualquer das provincias carmelitanas do Brasil. 
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e„t , centro de governo, appareceram as discflrdias 
^t^jdiversos membros desta Ordem. '"tJiuurub uebiu urueiii. ^ 

soMe ^®"^''^m-se os'hMigiosos dos conventos d^j/Wa do tal 
(Iqj j I'^J^onseguiram iianir o dominio dos seus confra- 
tgfjg ^-^l^nhao, sendo incorporados a provincia carmeli- 

loiig Janeiro, ja pela decisao da nunciatura apos- 
Hjgio ® de abril de 1838 e beneplacito imperial de 29 de 

^ mesmo aon^e ja por que interessando-se a assem- 
neiij>j''"^®^'ncial e o governo imperial pela perma- 

f ■ incorporafao, a dedsao provisoria da nuncia- 
confirmada em virtude do Rescriplo 

de 29 de abril de 1841, o qual teve beneplacito em 16 de 
%osto do mesmo anno. ^ 

Foi executado em 13 de dezembro pel^^po da diocese 
do Rio de Janeiro, como^megado da^ta^. 

Separados assim os conventos do Carmo dos do Itfara- 
nbao, de que estamos tractando, continuou a^"bKdem a viver 
aqui vida obscgra e esquecida pelos immensos embaragos 
e obstaculos, indifferenca e ate despreso, de que se faz hoje 
timbre em ostentar contra todos os actos religiosos. 

Por questoes bavid.a^ em 1833 entre a ex-provincial frei 
de^Saiito Aj^i'to Qtwjpso e os mai^^igiosos, que se 

jpereza com que elle os govemava", achando- 
:enda\apecuraiba, reunirarn-se estes em 
I capital,^ elegeram outro,^pTovincial no dia 

queixavam da asperez, 
se aquelle na faz 
capitulo, aqui na 
30 do junbo de 1863. 

Cbegando este motim ao conbecimento de frei^^^e, veio 
elle as pressas, bateu no convento as 7 boras da noite d'esse 
mesmo dia, e sendo recebido por toda a^^mmunidade, pre- 
rompeu em vociferagoes contra seus companbeiros, que o 
repelliram da mesma forma, cbegando a questao a ponto de 
ser necessaria a intgrvengao da ^olicia. 

0 sr. D. "MftQoel Jo&tjajm da-^'Stiveira, entao regendo esta 
diocese, abi apresentou-se, e instaurou um nror.pssn para o 
descobrimento da verdade. 

Concluidas estas diligencias fez de tudo um relatorio. que, 
levou ao conbecimento do encarregado dos negocios da San- 
ta Se no Rio de Janeiro. 

Em 2Me maio de 1834 respondeu o ^^ncio ao\ispo 
lamentando o estado do convento destes religiosos, porem 
louvando e approvando as acertadas providencias tomadas 
pelo bispo. 

Concedeu tambem n'essa occasiao ao mesmo, snr.^lMspo 
« faculdade de convocare reonir capitulo provincial dos re- 
ligiosos carmelitanos, com os superiores do convento, que 
existissem, e com outros vogaes, que fossem nomeados cm 
lugar dos definidore^ que faltassem para que se fizesse a 
eleigao do^i'or ou/igario provincial "e dos demais olEciaes : 
de dispensar do mesmo capitula a falta d'idade, que as cons- 
tituigoes prescrevem para se poder obter os officios da or- 
dem : de presidir ao mesmo capitulo e confirmar os seus 
actos. » 

Fez-se tudo isto na melbor ordem,'sendo eleito provin- 
cial 0 reverendo sr. frei^bsw^no de 9«inta''^ita ^8j;ejo, que 
ate hoje ain^ e o cbefe da familia carmmana m provincia, 
muito estimado por suas excellentes qualidades, e pela pru- 
dencia, amor e zelo, que sempre mostra em todos os actos 
relatives a mesma. 

Em 1833 0 governo central intentou fazer em todo o im- 
)erio a reforma das Ordens reliffiosas nellfl-existentes^— 

0 fim'apparente era este, porem pel,as bases para a con- 
cordaia com a Santa Se a tal respeito, buscava-se a extinc- 
gao dellas, romo se pode ler a pag. 24 a 26 do relatorio do 
ministro da justir,a em 1833. 

Nao se pedia uma medida directa e radical, pois se te-^-^ i 
mia serias difficuldades. ■.* 

Desejava-se porem a morte lenta, e por isso prohibio-se , 
entrada de Novigos pela circular de 19 de maio de 1833, j 

expedida pelo ministerio da justiga, sob o pretexto de ser^ | 
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resolvida a'concordata, que a Santa Se ia o governo impe- 
rial propor.» • 

Nao se achando ate hoje nada decidido, voltamos ainda a 
n'ossa-altencao. para 0 passado, tao cheio de gloria, d'esta 

Ordem. 
Parece que a verdadeira missao d'estes frades no Brasil 

era a catiiechese, em que outr'ora se occupavam ao norte e 
sul do imperio, conforme se desprehende da carta regia de 
28 de janeiro de IGOo, da provisao de 27 de Janeiro de 
1716, e da bulla—Pontifex—do papa Pio V. em 
1397, citada por Eizauajio T. 7—pag. 233—nola 2 de su- 
as Memorias. 

Nao poude mais satisfazer estes encargos, como antiga- 
mente, por falta de pessoai. 

Com tudo tem prestado muito bons serviQos a provincia 
rnnformo suas forcas. 

Por algum tempo ahi esteve aquartellado o corpji de.ar- 
tilbaria ate que na tarde de 7 de julbo de 1829 mudou-se 
para o armazem da polvora, hoje casa dos educandos. 

Por longos annos cedoo o andar terreo do seu convento 
para ahi se restabelccer guartel do corpo de policia e as 
aulas regias de cnsino secundario, ate que no tempo do 
presidentr"Yiconte^bomaz"l^s de">igueiredo ^Ba^iargo, 
creado o^c&o, foi tambem ahi installado. 

V No andar ,superior offereceo a Ordem duas sallas para a 
oiMioteca^^^lka, que ahi foi estabelecida e durou ate a 
sua^extiufao/^ 

Sendo^concedidos pqr acto legislativo provincial os livros 
da antiga1?i6/?o///eca a^ti^ituto litt^rario Tftgranhense, a 
Ordem Carmelitana tambem concedeo a mesma sociedade 
litteraria asNluas sallas ja ditas. 

Ha pouco tempo alforriou'^o^ escravos com o fim de 
servirem como sqldados na guerra contra o Paraguay. 

Tudo isto tem sido sem onus algum, e somente devido 
a gencrosidade da referida Ordem. 

A Ordem carmelitana obteve o priviiegio de conceder 
graus de df. aos seus membros, mestres em theologia. < 

A sua vicaria em Maranhao tambem o teve pelo breve 

-Exponi-nobis—do papa Bento XIII, de 23 de junho de 
1727. 

• Com 0 correr dos annos acabaram-se as aulas do*"^^no 
^""jji^ario e s^undario, que haviam n'esse convento. 

^ Restabeleceo-se a de primeiras lettras no governo do ac- 
tual padre provincial, a qual foi transferida para o Semina- 
rio de N. S. das mrces, dando a Ordem 400,5000 rs. an- 

.nualmente para sustenta^ao d'ella. 
No anno de 1865 achando-se o convento bastante arrui- 

nado, 0 seu irjcansavel padre provincial emprehendeu gran- 
des obras, que duraram ate o anno seguinte, sendo afinal 
benzida a -igreja na manha, de sabbado 8 de setembro de 
1866, e a noite ahi cantou-se a ladainha de loHos os sanlos 

^ grande instrumental. 
A ^Em outubro ^ 1866 principiou o exterior da igreja a 

revestido de^bjo e hoje esse tempio ostenta-se no 
^interior pintado de bfanco e enfeitado com varios frisos de 

Giro. v 
^ Ahi se acha abrigada a-saft®> do^ioi^^^Btyn Mus dos 
Vpassos, que com ella revalisa em In.xo, aceio, e ordem, pa- 
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tenteiando assim os cuidados e zelo da sua meza adminis- 
tractiva.   

No corredor a esquerda de quem entra para a Mpella, 
ao lado tambem esquerd^ do altar do Senhor do ^mfim, 
acha-se encravada uma rildra, de que ja fallamos no artigo 
Somfim, e na parte superior tem um quadro volante de 
madeira onde atravez d'uma vidra^a le-se o seguinte: 

« Na ponta de terra, fronteira a esta capital, na m^gem 
« esquerda do rio Bacanga, foi em 1718fundado umjffospi- 
«cio dedicado a devocao do senhou do /im, e perten- 
< te ao convento de N. S. do Carmo. f J 

«A mao do tempo, que nada respeiia ^ tudo destroe, 
«foi pouco a pouco abatendo o hospicio e hoje esta env 
«completa ruina. / 

«Do meio dos destroQOS a ^mandade do SENHon bom jk- 
«SOS DOS PASsos salvou a pedra, que estava encravada ao 
,«lado da porta principal do dito hospicio, e por concessao 
« do Illm" e rev." sr. frei Ifaetano de ^anta l^ita ^rejo, dis- 
«tincto e mdi respeitavel provincial da Ordem carmelitana, 
cc aqui a encravou, como se ve abaixo desta narraQiio, nao 
«como pec-a primorosa d'arte, e sim como recordaQao d'es- 
«se edificio e para que fique ao lado do altar do mesmo 

SENHOn. 
«Foi feita esta trasladacao no mez de abril de 186j; trasladi 

Parece que esta (^em muito influio ou pelo menos te- 
ve grande parte n'estas luctas, as veses bem escandalosas, 
que tiveram lugar em epocas muito remotas, no campo da 
politica provincial. 

Nao passava a vida silenciosa d"N}Mstro, amava tambetn 
as lutas do mundo e por isso por cariS* regia de 10 de de- 
zembro de 1698 foi estranhado ao provincial do Carmo «" 
satyrisarem elle e os seus confrades dos ministros da co- 
roa e dos particulares, seus desafectos, satisfazendo sua? 
paix(3es, tanto nos pulpitos da cidade, como nas aldeias e 
missoes, sendo ameacados com castigos se nao se cohibis- 
sem.» 

Ja em nossos dias 6 voz corrente ter sido eleito depuW 
do geral, a exfor^os d'esta Q^m a que pertenceo, o cone 
go dr.S^tonio Be^ardo d'^&acarnacao emboi*' 
Ihe sobrassem talento e saber parli bem desempenhar ess^' 
cargo. 

Iloje porcm osSois^des, quo existem, nao so confu"' 
dem com as turbas nas luctas politicas. , 

Com 0 correr dos annos a morte foi rareando as filen"' 
d'estes servos de Deos. 

Principiou-se a sentir falta de religiosos para a celebraC" 
dos exercicios divinos. , ; 

, Receiando-se em pouco tempo a cxtincgao da Ordem, ' ^ 
^e do^nto ^tU^ertc^ardoso dirigio iiSs^mblea^Tsft'®' 
tiva provincial a seguinte petioao, cuja falta do data c 
sentir-se. 

Dignissimos senhores representanles da 
prjor actual do convento>^ S. do darmo-'desta cid3_^^ 

fr. j^de^Saj}to"^Mu3rtot&Pdoso, confiado na sabedo''^^^ 
e religiosidade que abrilhanta os dignos.legisladores d ^ 

provincia, e desejando plenamente desempenhados, „i 
me 0 seu primitivo instituto, todos os deveres da jg 

'carmelita, e a conservagiio do convento, cuja common' 
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Jem a honra de presidir, vem afoito expor no seio desta 

r3i)resent3cao provincial a falta constante de religiosos. que 
prehenxao satisfatoriamente os encargos, a que se acha li 
gada a mesma communidade, falta esta tao sensivel, que o 
fflesmo exm. presidente da.provincia se nao dedignou com 
memoral-a entre as necessidades provinciaes, e que devi 
am merecer a attengao d'esta illustre caraara. Sim, dignissi 
nios senhor^ represe^ntes da provincia, ^religios"5|5 car- 
melitas frei^l^me da^^inunciagao, e frei^tidre dar^ti 
^'idade, foram os primeiros cultivadores do Evangelho, e 
da lei santissima de Jesus Christo, que nesta provincia em 

wmpanhia cb capilao-mor, com poderes de governador 
^wandre de M^ura desembarcaram em 1613, e ediDcaram 
'le^a cidade o que hoje se acha conQado aos seus 

cuidados sem que emrdQ^dilatado espago de mais de^iOO 
3Dnos tenham os mesmos religiosos carmelitas deixado de 

Prestar-se aos officios e deveres, a que pelo seu instituto se 
acham ligados, ja contribuindo com a quota que Ihes e pos- 
sivel para as despesas do Estado, ja servindo as igrejas na 

^drainistracgao das parochias, ja na catechese, e civilisaQao 
indigenas, do que nao poucos exemplos existem nesle 

®'spado, ja finalmente prestando-se na coadjuvagao dos re- 
^erendos parochos em administrar os soccorros espirituaes 

fieis desta capital, que neste convento tem constante- 
^eote achado o desejado alivio. Servigos ^es reconheci- ^Wiomaz^^^es deP^ueiredo^'^^iar^o. 

solemnemente pela Magestade do Sr. D.%^ 6" em de 
•^feto de 16 de setembro de 1817. E como o^supplicante 

3 tjommunidade, a que tem a honra de presidir, se" acham 
{Juasi privados de poder continuar no dezempenho de tao 

'®Portantes fins para que foram admetidos nesta provin- 
e isto sem outro motivo mais que a simples portaria 

tie ^vereirq^e 1824, em que o ministro da jiistiga 
■^ente^irreira Tsgnca prohibio o ingresso para a pro- 
j 0 religiosa sem licenga de S. xM. I., prohibigao esta que 

reli Posteriormente rclaxada para com algumas casas 
giosgs da cortq^ e como o supplicante esteja certo de 

®sta^emblea]^ovincial acha-se legalmente auctorisa- 
ein virtude do artigo 10. § 10 da carta de lei de 12 de 

Coe promover o bem ser das?<forpora- 
religiosas—por isso o supplicante animado de vivo ze- 

' c fervor pela conservafao, e augmento de um instituto 

senh^ ^ religiao e ao Estado. —P. a v6s— dignissimos 
* lice ''cpresentantes da provincia, vos digneis conceder 

serem admittidos a profissao religiosa^tSiite jo- 
, .^^2'leiros que se queiram dedicar livremente ao pre- 

nest deveres, e observancia do instituto regular 
V f convento. —E. R. M.— Frei'^aja de'^to^^erto 
^%tloso. 

^ calorosa foi a discussao ri/hoss(H)arlam^to prO' 
Porem finalmente foi decidida a questao a favor das 

Ordi ens religiosas publicando-se a seguinte lei sob n" 

*ires de"i'Sgueiredo"'b!i^iiargo, presiden- 

habita (lo Maranhao. Rco saber a todos os seus 
e ^ue a 'assemblea logislativa provincial decretou, 

a lei seguinte : 
viijujg ''cligioso^'l^melitas,"^canciscanos d esta pro- 

P'^derao recebor em cada um convento da capital vin- 

£*C- - ir.7'^ 

te novigos brasileiros, e os'i®rcenarios'ae2',^qiw«[5 se- 
rao educados na mais restricta^-Qgnformidade-com os seus 
respectivos mstitutos. y 

Art. 2° Os ditos religiosos\^rmeiitas,''!]i^e^ari'os*,'£ 
ciscanos ficam obrigados a prestar nos seus conventos aulas 
de humanidades, que estarao debaixo da inspecgao do 
sidente da provincia, e professores gratuitos para ellas, no- 
meados com approvagao do mesmo presidente, de accordo 
com 0 bispo diocesano. 

Art. 3° 0 presidente da provincia de accordo com o bis 
po diocesano fica authorisado a promover pelos meios com^ 
petentes a reforma ecclesiastica dos referidos religiosos 
qual nao sera posta em execuQao sem ser approvada pela' 
assemblea legislativa provincial. / 

Art. 4° Ninguem sera d'ora em diantes^dmittido nas or- 
dens religiosas com menos deSj^te\qi ^os de idade. 

Art. 3° Ficam revogadas as disposipoes em contrario. 
Mando por tanto a todas as authoridades a quem o co- 

nhecimento e execuQao da referida lei pertencer que a cum- 
pram, e facam cumprir tao inteiramente como n'ella se con- 
tem. 0 secretario da provincia a fapa imprimir, publicar, e 
correr. Palacio do governo do Maranhao aos vinte quatro 
de juUio de mil oitocentos e trinta e oito, decimo setimo 
da inde^endenoi^, e do imp^io.— L. do sello.— 

n 
T 
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Abertas assim as portas tl^^^vens maranhenses toma- 
ram o habito, e entraram para o noviciado. 
"^^^foram sacerdotes, e um leigo: d'estes ja falleceram ^ 

qiiatm ^ secularisam-se Ires. 
D'essa nova, gerapao de carmelitas restam somente^^H^^ 

lavendo fallecido tambem o leigo. 
Na segunda-feira 2 de fevereiro de 1829 collocou-se na 

igreja deste convento-a imagem de N, S. do'^i^amento no 
seu altar, que Ihe foi-eregido .por um tal mestr^i^rino, e 
^Hjnpaio: lamentamos ignorar seus nomes por extengo, parg 
termos o prazer de registral-os aqui. 

Na tarde de domingo 21 de abril de 1844 o commenda- 
dor 'M^el""6f&fijes da'^i^'^lJslfort, depois Barao do Go- 
roata, teve a satisfac-ao de collocar tambem ahi a imagem da 
Vjfg,em e Mtir^r Santa ^I^mena n'um altar, que a expen- 
sas suas foi feito com todo o luxo. No domingo seguinte 
mandou cantar uma missa, com sermao e tudo com grande 
Dompa. 

Em 1821 possuia este convento 5 fazendas, 238 escra- . 
vos, e varias casas, contando apenasMl religiosos. 

Ignoramos ^oje quaes os seus bens. 
Ermida de^. da —No | 412 pag, 174 dos^Ji- 

naos hisloricos do Estado do Maranhao por B. P. de Ber- 
'edo. Maranhao—1849, so le o seguinte: 

Aos padres freil8<jsm0 da'^l^unciacao e frei S^dre da 
Tf;>U.vidade, religibsos ambos de N, S. do Monte do Carmo, 
da vigararia do Estado do Brasil, que acompanharam ' 
xandre do ^]\lTHira por capellaes da armada, concedeu elle 
]ara a fundagao de um convento a pequena iWia do Medo,j 
(chamada vul^armente do Ooqueirao) muito visinhajde S.^ 
Luiz^ e n'estX duas legiias de terra, com sitio tambem pa- 
a a mesnia obrV no mais eminente da ja desenhada povoa- 

qUo, tudo por portaria de 12 de dezembro do annopassado 
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(;{6i5): mas coQio na pressa com que se recoUieu a Per- 
nambuco, parece que nao coube a expediQao da carta de 
data, lha passou ^onimo de X'touquerque no dia 20 de fe- 
vereiro d'este presente anno; e com effeito os taes religio- 
sos deram logo principio a sua fundacao, que de portugue- 
zes^foi a primeira n'aquella conquista, onde continnaram com 
virtuoso cxemplo e flzeram mGito fructo entre tantos bar- 
baros.» 

CON 

\ fferredu nao se 
\ a Ilha do Medo tem 

exprimio bem quando deixa entj^^v^, que 
em duas leguasi^OLO 

Iloje ninguem ignora que esta ilha e muito pequena 
V 0 facto que se deu fol a concessao da Ilha do '^edo, e 
\le mais duas leguas de terra no lugar, lioje conhecido por 
Bome de Guia, tirado de uma pequena erraida, construida 
pelos frades carmelitas 

Para fundamentar o nosso modo de pensar basta folhear 
0 livro da camara municipal da capital sob o Utulo registos 
1820 a 1822, no qual encontra-se lan^ada ad? carta de da- 
ta, pela qual o governador .^ntonio de ^buquerque ^elho 
de ^rvalho diz, que tendo em vista o prior e mais religio- 
sos do convento de N. S. do_^armo estarem possufndo e 
cultivando uma iilia-paqBefla^aue esta na bocca da barra, e 

.assim mais^dnas Jeguas-de^erra em quadra, cuja demarca- 
Vao comeca no .porto, que esta junto a dita ilha da barra, 
\leixando o salgado, e seguindo o rumo direito da praia, 
|or carta de data que Ihe fez .^exandre, de Moura, capitao 
por que foi com podcres de governador d'esta capitania, o 
/qual Iho conflrmou tambcm o governador Francisco ^elho 
de ^rvalho e assim Ihes fazia doagrao em nome de sua ma- 
gestade, ja em attenfao a isto, « e ja por serem os primei- 
ros religiosos. quo vieram a este Esjylo com os conquista 

,jku:s5> prestando grandes servigost» Foi feita em S. Luiz 
a 11 de outubro cle Jb 4^ 

Pediram os padres a el-rei D/Hodro, que ihe confirmas- 
so esta data «visto ja terem ahi edificado uma igreja dej^. 
S. dajiuta e cuUivarem duas leguas de terra em quadra pa 
ra si e seus futuros companheiros, o que obtiveram,)) com 
a condi^ao de demarcarem as ditas terras no tempo da pos 
se, de pagarem disimos a ordcm de Christo, de darem es 
tradas publicas para onde fossem necessarias, e particulares 
para fontes, pontes, portos e pedreiras. » Foi feita em 2 
de jaaeiro de 1698 na cidade de Lisboa, e expedida em vir 
tude da resoluQiio regia de 20 de fevereiro de ICO", por 
consulta do conselho ultramarino de 11 do dito meze anno 

. 0 cumprida em Maranbao a 12 cle julbo de 1G98. 
Defronte pois da ilha do*^»lqdo, e na ponta dQ.^rra, que 

lica na lat. merid. de 2-' 20' e na long. occ. de iO" 33' do 
meridiano de'Pariz edificaram dies a,referid£hHuiiida, hoje 
siimida inteiromente pelo poder destruidor do tempo. 

Diz 0 iliustrado e incansavel historiador do Brazil o sr 
Francisco Adolpbo do ^rnhagem a respeito della o se 
guinte. « Parece que uma voz intima nos diz, que n'essa er 
mida jazem sepultados os vcneraveis padroes da priineir 
tentativa frustada da colonisaclio do Maranliao. » 

Vide Maranhuo (cidade de S. Luiz do)'. 
■ Ooiivento do car.mo de ai.cantaiu.—Vide J/can- 

lara, Convenios. 
Ooiivento do cAhMO do tiOMViM.—vide llomfim. 

Oonveiito <io TV. S. <las :^oi'cos. 

or Carta patente de 23 de setembro de 1023 foi nomea- 
do primeiro governador e capitao Miieral do Estado do Ma- 
ranhao e Gram-Para—p^ncisco^elho de ^rvalho, fidal- 
go da casa real. 

Falleceu na villa de Cameta, entao Villa Yicosa, na pro- 
incia do Para, cm lo de setembro de 1036. 

Para seu successor foi nomeado pelo senado da c^iara^do 
Maranhao o provedor-mor da fazenda rear^ome^imun- 

Co de Noronha. 
Este governador intruso tomou posse-em 9 de outubro 

de 1636. V \, • 
Em 1037 era capitao-mor do Para\yrcs de Sousa Hii- 

chqrro. N'esse tempo appareceram na cidade de Belem dois 
eigos castelhanos da ordem de S. Francisco—frei Domin- 
gos de Brieba, e frei Andre de Toledo, acompanbados per 
seis soldados. 

Vieram da cidade de S. Francisco de Quito para a pro\ifi" 
cia dos Encabellados com os missionaries da sua Ordem em 
companhia do capitao Joao de Palacios. 

Regressaram os missionaries para Quito: elles porem en* 
regaram-se a corrente do rio Aguarico com a inten^ao 
erem onde o acaso os levava. 

Depois de muitos riscos, sendo ate perseguidos pelos iO" 
dios a ponto de matarem o capitao Palacios, chegaram, cO' 
mo ja dissemos, a Belem. 

D'ahi se dirigirani a S. Luiz do Maranhao, onde contano'' 
ao governador a sua peregrinacao por taes desertos, mani' 
estaram o desejo de regressar pelo mesmo caminho ate •' 

capital do reino de Quito, se tivessem uma boa escolta p" 
ra resguardal-os do furor dos indios. 

Foi regeitado esse piano pelo governador. e seguiram 
eigos para a Europa. 

Arrependeu-se depois o governador, e desejoso de cel«^ 
Crisar seu nome com tal dsscobrimento, deliberou-se 
parar uma expedioao para tal flm. 

Entregou a direc^ao d'esta primeira exploragao do no • 
mazonas ao capitao Pedro^'eixe'ira, dando-lhe a patente 
capitao-mor da JorQa millto, com poderes de capitao g®" 
ral e governador do Estado. 

Foram seus companh<^jros, embora subordinadi^. o 
f^elSi^nto^(3rigues de^Si^ira, o sargento-moMpHl# 
de^tto^utrim e os capitaes^dro ^""fi^ta'l^ella e 
droSaiafrde^reu. ^ ' |a -o 

Seguio a.expediQao em 28 de outubro de 1637, e 
nao e aqui occasiao propria para se reflectir sobre os 

se"' 

trabalhos e vantagens, terminamos este preambulo 
10 de fevereiro do 1039 da cidade do^. que voltou em 

onde havia chegado em fins de setembro do anno pa^S' 
gJOl 

de- 
e fundeou em frente da cidade deSi^m no dia 12 t'" 
zembro do referido anno de 1039, 

Em companhia do intrepido capitao^^drol'eix^'jj- 
ram dois religiosos da Companhia de Jesus, o pad''^,"y 
tovaq^^vVfuna, reitor do collegio de Cuenca, e o jioi 
dre deH.rtieda, professor do theologia no collegio ^ jj; 
e bem assim dois religiosos da ordem calgada de N- ^,.{1 

^erces o padre frehP<ylro de la"lRua^rne e o 
i^o das^H^ces, que passaram pelo desgosto P 
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em caniift^o os seus ^maos de habito frei\toao daXQoncei- 
Ci5o e frei yonso de Ajimejo, superior dos Ires. " 

ISa obra intitulada Novo desco^imenfo do^rande rio das 
' Amazonas pelo referida padre ^ristovam d\cuna, le-se o 

noma de frei^dro de Wa Maria e da ftuaSdiverso do 
Que deixamos escripto, p^m e o mesmo commissario das 

Merces.v 
l^dro^ixeira, veio logo a cidade de S. \uiz do Mara- 

nhao dar conta de sua comraissao ao governa(^. 
Os dois jesdtas se retiraram para a Europa. 
0 povo do^ra apreciando as virtudesMos dois frades 

Pedio em 24 de janeiro de 1839 a^dro TOxeira, entao 

capitao-m6r no governo do Para, a vinda de frades merce- 
'lanos aflm de se fundar no T^ara um convento desta Ordem 

, ^'sto que pretendiam estes r^rar-se a sua patria. 
I Accedendo elles Jis instancias do povo e do governador 
, ^ resolveram ahi fazer residencia perraanente. 

Com tal intencao deram comeco em 1G40 a ediflcaQao do 

onyento e de uma igreja, dedicada a Senliora das lVferces_ 

^issim a origem do estabeiecimento d'esta Ordem' 

^vj^ncia. 
ara este artigo basta so dizer-se, que a Ordem de dia 

'"a dia foi progredindo. 

que ou por vontade de dilatar os horisontes do 

•Jad satisfazer desejos dos moradores da ci- ® de Sao%^iz, Yoltousdla su^ visitas para o l\J[aranhao 

com frei^rtholomeu de Mattos^^stro r mmissario do coni^nto de N. S. das Merces do^-j^ no- 

' veip" PaJres frei Marcos da ?^lividade e frei^foSo (%j'- 
fu^^^^^^P^^'a/ealisarem Orojecto, ttue a muito h^a, ' 

CON ir;o 

nao nos demoramos em descrever ahi a sua ex 

jj ^ ^ . -— da 

de convenlo da sagrada, real e militar ordeiii 
• S- das Merces n'esta capital. 

do Para em 1 de maio de lOo^^.-desnmharrn 

Akantara, talvez por ser frei Joao Cerveira filbo 
f ft fc* ^ > ® ter no Uigar parentes e amigos, e se demoraram ate ^'ahi 

^ Ijio, etn cujo principio vieram para a ilha de Sao'^iz, 

a lijMica ao senado da camara para tal fim, 
conj, em^g^o mesmo raez e anno para edificar o 

que Um acovmodasse sem gue ninguem 

i"io e ne?se mesmo ^a alcangaram do viga- 
igQjl ^' que entao era o licenciado DiMjjingos'Vsii^^^creia 

Permissao em nqme do reverendo Cabido. 

ra con?^ passaram dois dia^^era o lugar, escolhido pa 
dre 'greja, benzido pelo vigario^ dj^atriz o pa 

Amarai. e d'alii a um mez ja havia um pe 

c^s. ''2li^to 0 igreja com a invocagao de N. S. das Mer- 

otKjg j *^obertos de palha, e foram construidos no lugar 

I^estei-fQ porta, que da pussagem para o bairro do 

dia veio ao ptio e ermida de A'. S. das 
'sto gQ^'l^bfilliac^.Manoe^^Jorgej^Jirti^ dar posse de tudo 
'eiim,)l^p2^1e^a mencionados em presen^a de muitas tes- 

Vi 1 

^%sio 
0 leigo Joao c 

''ain edificar de pedra e cal outre convent^ e igreia, 

Requereram a camara, ja em setembro do anno^eguintej-Z.^-/' 
\ concessao de 20 palmos da rua, que corria de \lchio 'r 
hflpes para a de N. S. do Deslerro dabanda d7%aixo, 
afim de se fazer a capella-mor em razao do comprimento da 
igreja Ihe nao ficar sobre o mar, e por ser d rua um mat- 
to cerrado; o que sendo concedido principiaram a edifici^ 
Cao d'esse convento que ainda boje oxiste. Jj. /. . 

Seguio-se um longo periodo de obscuridade para a bistoria 
d'este convento, do qual apenas sabemos, que os seus fun- 
dadores poderam levar ao cabo as grandes obras, que em- 
prebenderam. 

Os nossos antepassados apreciavam muito as Ordens reli- 
giosas, e parece que esta Ihes mereceu mais affei^oes, pois 
que em pouco tempo possuia por doa^ao uma grande for- 
tuna. 

Por varias vezes obteve do senado da camara data de ter- 
ras, e sendo pela carta regia de 27 de maio de 17.0G pro- 
hibida tal concessao a Ordens religiosa's, foi especialmente 
anullada uma destas feita a este convento. : 

Adquirindo n'este^tempo largas fortunas por generosos 
donativos, estabeleceram seus escravos fora dos limites do 
terreno marcado para Os^nvento^o que descubrimos por J 
um requerimento de frei^!stonio ^^^nau, como commenda^'^ 
dor desta ordem, pedindo ao senado da camara uns terr^Ji'*^ 
nos, onde se acbava o rancho dos escravos a pan(?^da do 
mar, o que Ihe foi concedido em !3 de maio de 1729. 

Em 24 de maio de 1740 ainda a camara mandou passar 
carta de. data de mais algum terreno, « p^do pelo vigario 
e presidlS!^ do convento deN. S, d^^^es freN<)ao No- 
gueira da^carnaQS^. afim de fecharem ps frades a cerca 
de seu,convento e osS^nchos dos seus escravos e s'erven- 
ess^pm um muro para^itar as desordens, que se davam 

nos "^chos pelas festas, e as bebedices (sic) dos indlos 
quando vinha de fora a canoa dos mesmos. » 

Parece que o governo invejoso ou cubicoso dos bens des- 
tes frades resolveu por entraves ao florescimento da sua 
'ortuna. 

Para este fim expedio a provisao regia de 23 de julho de 
753 declarando, que elles nao ppdiam possuir bens de raiz 

)or mais de um anno. 
Esta singular e atroz violencia. contra o direito de pro- 

priedade, garantida, respeitada e defendida em todos o§ 
laizes cultos, cremos que nao chegou a ser executada por 
esta forma. 

Volteh^ eu e os meus leitores as vistas para as occor- 
rencias do . 

0 bispo D. frei»€tano^Ik;9ndao representou ao governo 
da metropole contra a vida desregrada d'estes frades, e ter- 
minou a sua queixa insinuando, que os bens delles, junta- 
mente com as congruas de^^'s canonicatos e^i'to beneficios 
tirados do pessoal do cabido, fossem applicados em bene- 
ficio do hospital de caridade, das obras do recolhimento^ 
e da subsistencia das recolhidas, projectos todos do dito 
prelado. 

0 governo immediatamente subscreveo aos desejos do 
bispo, e foram os frades mercenarios ^ahi expulsos, e re- 
colbidos ao convento de sua ordem er5*iferanh(jo. 

A santa Se pela bulla Ingeniosa Reginarum. ilhislrium 
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