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ADVERTENCIA 

Este trabalho e puramente cientifico. 

Tratei de reconstituir uma personalidade e dos que a 
cercavam, mediante os documentos existentes, Procurei os 

delinear de acordo com a sua epoca, cenificando a si- 
tttagao de entao, com as suas circumstancias especiais, com 
as personalidades que a rodeavam e que nela foram prota- 
gonistas, agindo de acordo com as suas respetivas feiqoes 
psicologicas, e com as cenas mais ou menos tumultuarias 
que constituiram os quadros historicos que se projetaram 
no cenario nacional. 

£ possivel e mesmo provavel, que essa situagao de que 
trato neste trabalho, se haja modificado, como as personali- 
dades, que se tern apresentado como protagonistas no de- 
senrolar da nossa evolugao historica, sao naturalmente de 

feitio diferente. 

E possivel e mesmo provavel que documentos existam, 
ainda ineditos a proposito da personalidade central deste 
trabalho, bem como da epoca que procurei cenificar. Acre- 
dito que a descoberta deles, a sua publicagao e o seu co- 
mentario, dem lugar a que surjam trabalhos mais perfeitos 
que, o que aqui deixo entregue a complacencia do publico. 
Nao acredito, porem, que, as linhas mestras deste trabalho 
possam ser modificadas grandemente. 
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Em todo o caso o que eu posso asseverar e que o que 
eu deixei escrito neste livro sobre uma das principais epo- 
cas da historia nacional e estribado na estrita verdade e 
em nada mais do que a verdade. 

certo que, as vezes, deixei minha imaginagao cami- 
nhar e nao poucas paginas deste trabalho sao evocadoras 
de cousas verdadeiras mas rodeadas pelo "manto diaphano 
da phantasia". Isso em nada obscurece a verdade historica 
— Nao existe prova em contrario. Procurei com isso apenas 
tornar mais ameno o desenrolar dos acontecimentos, sem 
desvirtuar os quadros que se foram estampando na vida 
brasileira. Assim agiram Maurois, Hacket e outros. 



CAPlTULO I 

A ORIGEM 

O mar parecia um tapete azul estendido por uma 
superficie imensa, refletindo um ceu purissimo e sem 
nuvens, ligeiramente encapelado por um vento que so- 
prava a enfunar as velas de um bojudo galeao, que ce- 
lere avangava, a bolinar sobre as ondas, que se encres- 
pavam cruzadas. Ao longe uma moldura nivea, mar- 
cava o literal de uma terra, que ai fronteava as aguas 
do oceano. Um renque de palmeiras, que se derrama- 
vam obliquas e abundantes, bordava esse lagamar que se 
nivelava com as terras, que se afundavam serenas e 
planas pelo interior. 

Era a regiao desertica, que se situava entre a colo- 
nia luso-americana de Salvador na Baia e a colonia cha- 
mada de Porto Seguro. 

O galeao caminhava em demanda ao sul. Ele pas- 
sava nesse instante pelas ilhas dos Abrolhos, que eram 
aqueles recifes negros que se viam enristados, como 
afiados dentes de granito, salientes da superficie das 
aguas, como que em uma revolta mal contida pelo espu- 
marado liquido do oceano, Ihe lambia os flancos reluzentes. 

A nave era um grande barco de recente construc- 
gao espanhola. A Iberia ainda construiria navios si- 
milares aos que Colombo havia feito o seu famoso pe- 
riplo. Apenas as proporgdes haviam ampliado o porte. 
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Eram os mesmos tres mastros com suas velas incha- 
das, como se fossem gaivotas. 

Era o "Santissima Trinidad", que depois de uma 
travessia suave, havia chegado a America para deposi- 
tar nas suas plagas a carga humana que trazia da Ibe- 
ria, a mater sublime, que revigorava as colonias de alem 
mar com o envio ininterruto de sangue novo, o qual 
corria pelo Atlantic©, ja nao tenebroso, em um jorro 
continuo a alimentar os povoados iniciados no continen- 
te novo sul-americano. Essa Europa generosa derra- 
mava sobre as suas terras de alem mar o excesso de 
gente que ela nao mais podia alimentar pela dureza da 
luta pela vida. So emigrava forte, o varonil, o de es- 
pirito aventuroso, o ardego belicoso de alma aspirante 
de audacia, de conquistas, os espicagados pela ambigao 
de riquezas, os ardorosos de animo alevantado e apres- 
tados para a luta. Aqueles, que, timidos e embotados 
pelas cortes europeias, em que a masculinidade se per- 
de ao contato com os prazeres faceis e os luxos amorte- 
cedores das energias, se afeminavam amornados nos do- 
ces refugios das fumarentas lareiras, junto as saias am- 
plas de pachorrentas matronas ou de mogoilas trefegas 
a gosar os prazeres proporcionados pelos ducados bri- 
Ihantes ou pelos dobrdes tintilantes, nao emigravam. 

So saiam da Europa os dom Quixotes; e so os 
Sancho Pansas se recusavam ao expatriamento longin- 
guo e arestoso. De fato, so os que alimentavam ideais 
que nao cabiam dentro das fronteiras da Iberia, muito 
embora as terras do imperador Carlos V, nao verem 
nunca o ocaso do sol, tal era a sua grandeza, procura- 
vam na emigragao satisfazer os seus impetos ardoro- 



sos que afrontavam as dificuldades de mil aventuraS 
ignotas em um continente desconhecido. 

Os que nao se empenachavam com esses objetivos 
altisonantes, ficavam nos reinos peninsulares na vida 
pacifica que a fortuna facil de um Dom Joao III de 
Portugal, ou de um incontrastavel poderio belico de 
um Felipe II proporcionavam. 

Nessa epoca, a Iberia era, no cenario da politica 
internacional europeia, o que o tigre e nos juncais da 
India. Ninguem Ihe ousava contestar a supremacia. 
Os "tercios" espanhois passeavam invitos pela Europa, 
ainda a levar nos seus arcabuzes e nas suas ala- 
bardas as flamulas gloriosas que Carlos V, com seus 
mil capitaes vitoriosos, fizera tremular por sobre os 
muros de Pavia, ou de um Santo Angelo, ou por sobre 
as planuras de Saint-Quentin. O espirito do tratado 
de Madrid ainda planava soberano sobre a Europa, que 
tremendo de terror sonhava ainda com os vultos sotur- 
nos e magestaticos de Gongalo de Cordova, o grande 
capitao, do Condestavel de Bourbon, de Antonio de Ley- 
va, do jovem dom Juan de Austria ou de Antonio de 
Aulnois, a esgrimir os seus espadagoes, envolvidos nas 
suas pardas lorigas, ou acobertados de ago tauxiado de 
Toledo, a manobrar os seus murzelos cordoveses, tam- 
bem couragados nas suas relusentes armaduras, cinze- 
ladas pelos brunidos artistas da "renascenga", que Leao 
X ou Clemente VII presidiam da faustosa cadeira de 
S. Pedro. 

Os ricos nao emigravam? Para que sair de seus 

apalagados solares ibericos, onde Ihes sobrava o con- 
forto? 
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Os nobres tambem nao tinham empenho em ir dou- 
rar seus brazoes nas selvas do novo mundo. Nao fo- 
ram os marqueses, os condes ou os baroes, os grandes 
navegadores ou os conquistadores do Mexico ou do Peru, 
onde os plebeus Pizarro, Cortez, Balboa, Almagro ou 
Valdivia, haviam no inicio do seculo, talhado no herois- 
mo de mil martirios o perfil espanhol, todo ungido 
de conviQao profunda, que imbuia a alma dos que ha- 
viam tido a fortuna de nacer ao solo arido do luminoso 
Aragao, as rocas douradas da Navarra, as penhas som- 
breadas da maravilhosa Estremadura, as campinas pe- 
dregosas das Castelas, junto aos pinheirais elangados 
da Galiza ou das Asturias, ou ao calor sufocante da 
Andaluzia ou da Granada. 

Os afidalgados ou os endinheirados nao tinham pre- 
cisao de buscar nas promissoras cavernas de Ali-Baba, 
de alem mar, o necessario para alimentar o luxo das 
sedas, dos brocados, dos arnezes lavrados a prata, ou 
das plumas, com que se apresentavam nas justas e tor- 
neios, que apaixonavam os cerebros mais escaldados da 
epoca. 

O espirito da "renascenga", ainda nao havia su- 
plantado, com o rebrilho de seus pinceis magicos, de 
seus buris ou os seus cinzeis de milagre, a alma medie- 
val que teimava em se aferrar ao Seculo XIV que se limava 
com o humanism© de Erasmo, de Thomas More, ou com 
os escritos de Machiavel ou de Ariosto. 

A aristocracia na Europa, havia se formado nessa 
idade media, que selecionava os valores de acordo com 
o esforgo nas lides e nao de conformidade com o cerebro 
que se aperfeiqoava a medida que as grandes novidades 
saiam triunfantes da imprensa, do papel, da polvora, 
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da bussola e da caravela transoceanica. Ja Francisco I 
havia teimado em opor a velha armadura medieval a 
arma de fogo de Carlos V, e fora obrigado a se refugiar 
no antiquado espirito da cavalaria agonisante, que iria 
receber o golpe de misericordia pela pena miraculosa 
de Cervantes. Ja nao eram mais os ameiados castelos 
protegidos pelas muralhas espessas, pelas pontes leva- 
digas, pelos fossos, pelas barbacans, as mais resistentes 
fortalezas, que entao se erigiam nos cerebros mais po- 
tentes dos diretores do palco politico europeu. 

Foi nessa atmosfera, que se recrutou a gente povoa- 
dora da America. 

O galeao "Santissima Trinidad", vinha pejado de 
emigrantes que demandavam o Novo Mundo. 

Gente que se amontoava a cordoalha dos castelos, 
procurava ver a paizagem que se desenrolava como em 
um presepe aos olhos contemplativos de mil olhares 
que se extasiavam sonhadores. 

— Oh, o que reservaria de surprezas mirabolantes 
aquele interior selvatico que se via ermo e silencioso, 
alem daquela faixa alvinitente das praias, que se suce- 
diam entrecortadas de morros e rendilhadas de tufos 
de coqueiros que alfinetavam um chao arenoso e fofo? 
E os selvagens? Bandos deles se viam, as vezes, como 
estatuas de cobre, desnudos nas suas inocencias, em- 
penachados com seus multicoloridos cocares, a correr 
pelas ribanceiras nas suas canoas, impotentes para 
afrontar as asperezas das ondas, que niveas se acava- 
lavam com suas cristas espumaradas, a correr danga- 
rinas por sobre o mar que ia se quebrar irritado nos 
recifes ou morrer placidamente nos areiais daquele 
morno litoral. 



— 12 — 

Juseppe de Camarg-o era um dos emigrantes, passa- 
geiro do galeao. 

Vestido com modestia quasi que monacal, ele en- 
vergava o seu gibao de veludo negro, e tinha na cabega 
o seu gorro emplumado de igual matiz. Cismava! 
Fora naquela paragem que Cabral, o almirante luso, 
vira a terra pela primeira vez, embicando, havia mais de 
meio seculo, pelas terras continentais. 

Teria sido por acaso que o navegador peninsular 
havia realizado aquela proeza? 

Eis o problema temeroso! 
Mas porque Portugal havia deixado abandonadas 

aquelas terras, durante quasi meio seculo, ate que Mar- 
tim Afonso em 1530, havia dado inicio a sua colonisa- 
^ao? 

£ que os negocios da India, obsecavam toda a alma 
lusitana. So se pensava no famoso "fumo das Indias" de 
Albuquerque, que entontecia todas as imaginagoes, alu- 
cinava todas as ambigdes, torturava todas as mentali- 
dades. Como sair dessa atmosfera pezada, onde 
so havia ar para a avidez nos lucres, que se multiplica- 
vam, fazendo de Lisboa, uma feliz herdeira de Veneza, 
de Geneva e dessas multicoloridas republicas do norte 
da Italia, a servir de entreposto, para onde se afunilava 
todo o comercio da Europa com a India famosa ou a 
China feiticeira, para uma terra desertica, sem o menor 
atrativo, sem a menor perspetiva de lucro? Era natural 
que os Portugueses nao fossem abandonar a aventura 
das Indias orientais, pelo que a terra de Santa Cruz Ihes 
prometia! 

So quando declinava o capitulo da India, podiam 
os lusos pensar no povoamento do estenso continente 
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americano. Mas a historia da India demorava! Ela 
teve pequena duragao, essa pagina da prosperidade que 
da India e das Molucas, proporcionou a Portugal, porque 
dom Manuel e dom Joao III expulsaram os judeus que 
levaram os seus capitals para a Holanda e alhures. Foi 
com eles que esse pais, nessa segunda metade do qui- 
nhentismo tomou vulto, preponderando na politica, que 
alias nunca passa de um reflexo da economia. 

Eis os pensamentos que em tumulto afluiam ao ce- 
rebro de Juseppe de Camargo, que evocava na sua ima- 
ginagao os quadros da evolugao dramatica da humani- 
dade, nessa face do continente. 

Juseppe de Camargo fora recrutado pela emigragao 
naquela populagao iberica, que somava cerca de 10 
milhdes de individuos, da maneira que acima ficou evi- 
denciada. 

Essa populagao, se derramava pelo novo continente, 
se espalhando por sobre esses centenares de nucleos 
humanos, que se formavam no regago do Atlantic© e do 
Pacifico. 

A emigragao fazia sair dos reinos o que eles ti- 
nham de melhor nas populagoes hispanicas. Uma nova 
aristocracia iria se formar na terra nova. Todos se te- 
riam de nivelar no aspero batalhar contra a ferrea natu- 
reza americana, ou no rude pelejar contra os incolas. 
Isso tudo tendia para igualar a gente vinda da Europa. 
Isso tudo exigia novas qualidades formadoras de perfil 
desusado nos paizes europeus. Dai teria de se for- 
mar, com as geragoes, outras aristocracias, que teriam 
de se superpor a outras camadas sociais, que seriam 
diferentes das europeias. 
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Disso tudo, os emigrantes que iam para as Ame- 
ricas, tinham de passar por outros filtros. So os for- 
rados de psicologia especial poderiam sobreviver. Nao 
teriam eles de afrontar a morte, apenas nas lutas ma- 
teriais contra os elementos do ambiente externo. Ha- 
via ainda os que nao sobreviveriam as asperezas do mun- 
do subjetivo. Os que desanimavam, nao poderiam so- 
breviver e mais que isso, se reproduzir. 

As estirpes dos fracos nao iriam avante! 
O homem e como o animal inferior. Ele nao consegue 

perpetuar-se sem a decisiva influencia das selegoes. 
Estas nao deixam continuar os que o desalento, o desa- 
nimo, a fraqueza, ou mesmo o pessimism© se aninham 
nas almas. 

Nesse tempo ainda a Espanha possuia o maior 
numero de navios de comercio, dentre as nagoes que 
porfiavam na hegemonia sobre as ondas. 

Depois de 1588, quando a Armada Invencivel foi 
esmagada pelos navios ingleses, a Espanha perdeu 
essa supremacia a favor da Holanda, que gragas aque- 
le golpe naval que arrebatou a Felipe II o facho do 
poderio militar, conquistou a sua independencia e pro- 
seguiu na rota da sua expansao maritima, a qual obs- 
cureceu durante um seculo a de origem iberica para 
passar depois, quando nao mais comportavam os seus 
portos, navios do tamanho daqueles que haviam evo- 
luido, para a Inglaterra, que desde entao continuou a 
dominar os mares com a sua bandeira das cruzes de 
S. Jorge, de Santo Andre, e de Sao Patricio. 

Porque Camargo foi para S. Vicente, uma terra 
portuguesa e nao para onde os seus patricios, castelha- 
nos assistiam? 
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Nem elle mesmo poderia dizer. 

Nesse tempo, o nacionalismo ainda nao havia se- 
parado as gentes ibericas que comungavam, mais ou 
menos, no mesmo diapasao, A diferenqa do portu- 
gues para o castelhano, ou o aragones para o andalus, 
ou para o navarres, nao era tao acentuada. A Europa 
apenas emergida da Idade Media, nao havia ainda vis- 
to o nacionalismo aglomerar em paises distintos as di- 
versas pegas do seu xadres politico. A Idade Media 
com o seu feroz feudalismo, ainda a se fazer sentir 
nos seus ultimos estertores, nao tinha permitido que 
uma separagao nitida se fizesse entre os filhos de Cas- 
tela e os oriundos de Portugal. Havia, por certo, uma 
distingao entre os lusitanos e os espanhois, mas era 
mais uma diferenga entre os suditos de Felipe II de 
Castela e Dom Sebastiao de Portugal. So com o fim 
do feudalismo o que seria uma consequencia do aper- 
feigoamento paulatino das armas de fogo, as nagoes eu- 
ropeias veriam um fim naquele entrechocar de dinastias 
e nao de paises que so entao iriam se formando, com o 
progressive avolumar do nacionalismo. 

Por isso Juseppe de Camargo demandava S. Vicen- 
te. Com ele muitos espanhois buscavam o expatria- 
mento para terras portuguesas de alem-mar, 

Juseppe era moreno, de estatura acima da mediana, 
fino de corpo, com seus olhos grandes e negros, sem- 
pre engolfados na profunda meditagao, povoada de so- 
nhos, saidos de sua imaginagao fervorosa. 

O nosso heroi era sevilhano, andalus, por parte de 
sua mae D. Gabriela Ortiz, e por ela, tinha em suas 
veias certa quantidade de sangue mouro, que havia vin- 
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do escaldante do Mogreb africano, onde o sopro fer- 
vente do siroco reseca o ambiente e enerva os seres 
que dele recebem o seu bafo de fornalha. Por parte de 
seu pai Francisco de Camargo, Juseppe pertencia a uma 
cstirpe renomeada de Burgos, na Castela Velha, onde 
os seus avoengos haviam tra^ado um glorioso listrao 
de bravura na epopeia maravilhosa da reconquista, na 
qual foram desenhados a sangue os signos heraldicos de 
seu brazao de aureos castelos em campo rubro e de ar- 
ruelas veiradas de azul em campo de ouro (1). 

Juseppe continuava engolfado na cisma com os 
olhos fitos nesse sertao gigante, que ja o empolgava e 
que deveria ser o campo de a^ao onde se ia desenrolar 
o maravilhoso drama das bandeiras paulistas no qual os seus 
decendentes seriam dos mais esforgados e destacados pro- 
tagonistas. 

E nessa Europa que ele vinha de deixar? Em Por- 
tugal reinava o menino Dom Sebastiao, assistido por 
uma regencia de sua avo D. Catharina e do cardeal Dom 
Henrique, seu tio avo, na Espanha era o rei Dom Fe- 
lipe II, as voltas com as riquesas da America, que seus 
"conquistadores" tomavam dos incas e dos aztecas, per- 
plexes. No horizonte dos mares nacia entao um trum- 
fo novo. Era a Inglaterra, cuja grandeza se iria es- 

(1) E' certo que, pela magnifica monografia sobre os Camargos de Sao 
Paulo do erudito pesquisador paulista Carvalho Franco, um dos melhores tra- 
balhos sobre o nosso passado piratiningano que tenho consultado, Juseppe de 
Camargo foi trazido da Europa na armada de Diogo Flores de Valdez, junta- 
mente com outros povoadores de origem hispanica. E' possivel que isso se 
tenha dado, ficando assim invalidada a nossa reconstituigao, mas o insigne es- 
cntor de "Camargos de S. Paulo" nao apresenta um so documento em abono 
da sua elevada opiniao, com o que ficamos no direito de dar a imaginaqao a 
evocagao da vinda para o nosso torrao planaltino desse grande vulto de povoador. 

Na magnifica monografia citada vem desenhado em cores e em esmaltes 
o brazao dos Camargos. 
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tribar nos feitos de seus piratas audaciosos, que como 
animais de prea, esperavam os dourados galeoes espa- 
nhois que iam dessa opulenta America, tentando com 
o produto de suas entranhas miraculosas saciar a fome 
da carcomida Europa. 

Juseppe era um espanhol quinhentista talhado no 
massigo metal dos "conquistadores". Seu parente 
Affonso de Camargo, o sevilhano na sua imponente 
epopeia na America sulina, ja demonstrara de que seria 
capaz. Ele Juseppe era perfilado na mesma massa, essa 
que modela os autenticos herois. Nao era ele por- 
ventura, imbuido dessa mesma alma profundamente 
compenetrada de seu ideal, cousa que o fazia se empe- 
nhar com toda a forga de uma paixao fanatica em todas 
as lides que tivera de defrontar? Tudo dependia das 
circumstancias! A sua psicologia vibratil era a do 
espanhol quinhentista que sob certos aspetos iria ser- 
vir de modelo a Cervantes no seu imortal poema Dom 
Quixote. Tal era a alma media do sudito dos Habs- 
burgo espanhois, que iriam nesse mesmo ano de 1571 
vibrar um intenso golpe no turco nas aguas de Lepanto. 

Eis as meditagoes que faziam Juseppe de Camargo 
afastado do que Ihe cercava. 

* ^ * 

Em Sao Paulo, Juseppe de Camargo, se ligou a 
estirpe de Tibiriga, o velho maioral guaiana, com o 
seu casamento com Leonor Domingues realisado, mais 
ou menos, na decada de 1580. (2) 

(2) A se crer na hipotese de Silva Leme, Leonor Domingues, seria filha 
de Domingos Luiz, o Carvoeiro e de Anna Camacho, esta filha de Jeronymo 
Dias Cortes e de D.... Camacho, esta filha de Bartholomeu Camacho e de 

Cad. 2 
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Acredito que esse casamento se teria realisado entre 
1580 a 1590, porquanto em 1613 se assinala o casamento 
de uma filha do casal de Juseppe de Camargo e de Leonor 
Domingues. £ o consorcio de Gabriela Ortiz de Camargo 
com Estevam Gomes Cabral, marcado por Carvalho Fran- 
co, no sen excelente e ja tao citado trabalho "Camargos de 
Sao Paulo", pg. 22. 

Confirmando essa crenqa, vamos encontrar o casamen- 
to de Fernao de Camargo o Jaguerete, filho mais velho 
do casal, em 1627. O falecimento de Juseppe ocorrido em 
1619 e o de sua mulher Leonor Domingues, em 1630, nos 
confirmam nessa probabilidade. 

Juseppe de Camargo exerceu em Sao Paulo, papel de 
grande relevancia na governanga da terra. Isolada a colo- 
nia luso-americana, pela distancia e pela precariedade das 
comunica^oes com a corte, bem como pela pouca impor- 
tancia que a mesma tinha pela sua pobreza economica e de- 
mografica, os reinois nao tinham interesses muito gran- 
des por ela. Dai, ela ficar entregue aos proprios mora- 
dores que se foram fazendo mais ou menos independentes e 
dotados de alto espirito de "self-government". 

Quando Juseppe de Camargo teve um lugar de certo 
pronunciamento entre os seus pares, surgiu uma questao, 
que se havia de generalisar por todo o mundo colonial, era 
a questao dos selvicolas. Emquanto que os padres jesuitas 
timbravam no proceder de proteger os indios, contra o prea- 

Catharina Ramalho, esta filha de Joao Ramalho e de Izabel Bias, esta filha de 
Tibiriga; com o que temos que Leonor Domingues seria terneta de Tibiriga, 

havendo entre esras duas personagens cinco geragoes, o que me parece impro- 
vavel, pois essas cinco geragoes deveriam exigir pelo menos cento e cincoenta 
anos. E' de notar que Joao Ramalho, de quern Leonor Domingues seria terneta, 
viveu ate o fim do seculo e teria assistido ao casamento de sua bisneta! Isso, 
ainda que possivel, esta me parecendo improvavel. Com toda essa argumentagao, 
para ser mais verosimil que deveriamos escolher uma hipotese em que o numero 
de geragoes entre Tibiriga e Leonor Domingues nao fosse tao grande. 
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mento, era de subito interesse dos povoadores o aprisiona- 
mento do gentio. As colonias que possuiam riqueza econo- 
mica, como por exemplo as colonias lusas do norte, onde o 
assucar saia vitorioso, como um ouro liquido e dulQtiroso das 
usinas, que se abasteciam nos canaviaes opulentos de Per- 
nambuco, de Itamaraca ou da Baia, conquistando logo o mo- 
nopolio da Europa, onde tinham um mercado de consumo 
e de grande poder aquisitivo, a sua disposigao, podiam com- 
prar escravos africanos em abundancia. Eram caros, mas 
eram melhores para o trabalho, Dai a grande importa- 
qao de elementos africanos para o norte das colonias luso- 
americanas. (3) 

Mas as colonias, que nao tinham fontes de riqueza eco- 
nomica, como as de Sao Vicente, por exemplo, ficaram na 
contingencia de, nao podendo comprar o escravo africano, 
se satisfazer com o americano, que Ihes custava muito me- 
nos materialmente, mas que os obrigava a um esforqo mui- 
to grande de os ir buscar nos sertoes selvaticos da Ameri- 
sa. Dai o bandeirismo! 

Ele foi um imperativo decorrente de nao poder o pla- 
naltino comprar o africano, por falta de poder aquisitivo, 
em vista de nao possuir ele, uma fonte de riqueza qual- 
quer. 

A descoberta do ouro, ja no fim do seiscentismo, vein 
dar ao bandeirante minerador um poder aquisitivo, que o 
habilitou a comprar o africano. Dai o declinio da caqa ao 
indio. Ao mesmo tempo, as colonias do norte haviam tam- 
bem caido sob o ponto de vista economico, se haviam per- 
dido a exclusividade dos fornecimentos em aqucar, ai ja 

(3) Roberto Simonsen; "Historia Economica do Brasil", Cia. Editora 
Nacional, Serie Brasiliana. 
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encontrando o assucar proveniente das colonias espanho- 
las, que deante da decadencia da industria da mineragao, 
haviam procurado no cultivo da cana de aqucar um deri- 
vativo para a sua grandeza economica e demografica. 

Essas colonias hispano-americanas, tendo conseguido 
produzir a^ucar, faziam concorrencia ao que saia do nor- 

te brasileiro. Dai o declinio da lavoura de cana no Nor- 
deste, mas como ela coincidia com as descobertas aurife- 
las em Minas Gerais e com a consequente mineragao, pas- 
sou mais ou menos desapercebida. Com isso, a mao de 

obra empregada na industria agricola agucareira, subindo 
o Sao Francisco, foi empregada na mineraqao do ouro. 

Assim as colonias lusas na America, tiveram as suas 

fases economicas ao inverso das espanholas. La, os es- 

panhois viram Ihes sorrir em primeiro lugar as ri- 

quesas minerais, Ihes proporcionando a extragao e as fro- 

tas da prata, etc. So depois disso, e que eles tiveram a 
fase agricola. Foi o contrario o que aconteceu com as co- 
lonias lusas. Em primeiro lugar, eis a fase agricola, com 

a cultura da cana! So depois dela entrar em declinio, o 
ouro surgiu nas gerais. Aconteceu entao que, o eixo eco- 
nomico das colonias lusas veiu para o sul. Deslocou-se em 

latitude. Isso teria de se acentuar mais tarde com o cafe. 

Mas o pequeno nucleo de povoadores vicentinos, esses 
que viviam no planalto a produzir unicamente o que Ihes 

dava um viver modestissimo na pobreza atestada pelos do- 
cumentos todos, manifestada em todas as facetas da civili- 

zagao humana, tinha necessidades bragais. Nao tantas 
como a dos afortunados povoadores desse opulento Nordes- 
te, que para os planaltinos tinham olhares comiserados de 
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quem olha para parentes pobres, aos quais as circumstan- 
cias haviam conduzido para a indigencia. 

Com essas normas todas a pesar fortemente, 
foi-se formando em Sao Paulo uma divisao da populagao. 
Uns eram favoraveis aos padres jesuitas, homens, indiscu- 
tivelmente dotados das mais perigrinas virtudes morals, pois 

acredito que o objetivo deles fosse o mais elevado, consis- 
tindo em fazer ingressar no seio de uma religiao crista 
uma imensa pleiade de selvicolas, que viviam em contato 
rude com a natureza. O objetivo dos jesuitas era, sem 
duvida, o mais respeitavel possivel. Mas, ante ele se ele- 
vava o dos planaltinos o qual era levado por uma circums- 
tancia imperiosa de fundo economico. 

Outros tangidos por essa causa, eram contra os padres 
da Compania. 

Como resolver a situa^ao, entre essas duas correntes 
que se formavam? 

Mesmo entre os paulistas, muitos havia que eram pelos 
jesuitas. Creio que, em boa parte, desse antagonismo saiu 

a luta entre Pires e Camargos, que durante tanto tem- 
po ensanguentou o solo piratiningano. Os planaltinos eram 
imbuidos de grande espirito de religiosidade e portanto de 
temor reverencial para com os padres da Compania. Isso 

eles haviam trazido de alem mar. A necessidade econo- 
mica, porem, na evolugao historico-sociologica da humani- 

dade, tern primado sobre os motivos de ordem moral ou 
sentimental. Pode haver um certo recalque, mas o limite 
dessa repressao material nao e grande, de modo que nao 
ha o que resista aos imperios economicos. Foi o que acon- 
teceu no planalto de Piratininga. 



— 22 — 

A corrente do preamento do gentio era a mais forte, a 
mais volumosa, a mais entusiastica, a composta de elemen- 
tos os mais audaciosos. Um dos seus chefes foi Juseppe de 
Camargo, que insensivelmente foi guindado a essa posi- 
Qao. 

Parece que no desempenho das fungoes da governan- 
ga, ele agiu sempre com inequivoca orientagao esclavagista. 

Em 1592 foi ele feito almotacel; em 1595 foi eleito 
juiz ordinario, passando em 1602 e 1603 a ser vereador, (o 
que nos demonstra nao haver ele feito parte da bandeira 
de Nicolau Barreto), sendo em 1607 juiz de orfans, e em 
1612, juiz ordinario. 

Essas datas todas nos asseguram a verosimilhanga de 
haver Juseppe de Camargo, vindo em 1571, com cerca de 
uma vintena de anos de idade, 

Mas a luta foi tremenda, entre paulistas e jesuitas! 

Estes defendiam encarnigadamente a florida cristanda- 
de que haviam estabelecido na imensa organisagao, que se 
estendia irradiando do Paraguay. Era um imperio jesuiti- 
co-guarani, que se formara na bacia do baixo Parana. Esse 
imperio dividido em provincias se povoara em crescendo in- 
imaginavel, pelo afluxo de indigenas, vindos do sertao e ci- 
vilisados pelos reverendos da Compania, que Ihes ministra- 
vam o batismo e Ihes ensinavam a religiao. (Ellis, Tese de 
concurso: "Meio seculo de Bandeirismo"). 

Ha quern duvide dos propositos dos sacerdotes, queren- 
do ver na agao desses evangelisadores, alem de alvos unica- 
mente humanitarios e religiosos, pois desvendam interesses 
economicos utilitarios e politicos com a exploragao, para 
eles, do brago indigena. Nao creio nisso, ainda que admi- 
ta que os reverendos loiolanos ha jam querido estabelecer na 
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America sulina uma imensa organisagao politica, tendo 
eles conseguido um certo poderio militar, a ponto de fazer 
parar, ja nas margens do rio Uruguay a expansao paulista, 
cujo maximo ao sul, foi demarcado pelo combate de M'Bo- 
rore, em que os jesuitas e guaranis derrotaram uma avanqa- 
da paulista, bem longe, a milhares de quilometros, de sua base 
no planalto. 

Esse imenso imperio, dividia-se como eu dizia em pro- 
vincias, como a de Guayra, de Itati, de Tape, do Uru- 
guay, etc, 

Os paulistas nessa luta memoravel foram os vencedo- 
res se apoderando de seus objetivos. Foi um esforqo tre- 

mendo essa guerra, que os paulistas tiveram de sustentar 
contra o poderio de Espanha e principalmente contra os pa- 
dres da Compania. 

Mas nao era para menos que os paulistas mostrassem 
tantas qualidades de masculinidade! 

Nao eram eles decendentes dos velhos peninsulares que 
se haviam evidenciado tao belicosos, tao valentes, tao soli- 
dos, atraves dos seculos que se enfileiravam no passado bru- 
moso de Espanha e de Portugal? 

Assim, por exemplo, ele Juseppe de Camargo era neto 
de um esforgado batalhador, que havia derramado o seu san- 
gue em Villalar, quando em 1521, os famosos "Commune- 
ros "espanhois se haviam levantado contra Carlos V, che- 
fiados pelo intemerato Padilha, que nesse desastre, em que 
as armas de Carlos V venceram os "fueros" de Espanha, 

caira prisioneiro. Era esse mesmo Francisco de Camar- 
go que mais tarde combatera em "Pavia", essa famosa ba- 
talha, que surgia do neblinado passado, desse duelo, entre os 
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dois famosos rivals, Habsburgo e Angouleme, como urn 
facho de luz a marcar um feito inesquecivel na historia do 
mundo! 

Com essa heranga soberba, os paulistas, tinham que 
agir de conformidade com os seus imperios. Mas os ma- 
melucos paulistas, essa turba de "bellicosos y atrevidos" 
como os chamavam os ignacinos, nas suas plangentes su- 
plicas a Madrid, ultrapassaram com os seus feitos os exem- 
plo deixados pelos seus avoengos europeus. 

Mas suponhamos que, o resultado da pugna entre pau- 
listas e jesuitas houvesse sido o inverso. Quais seriam as 
consequencias ? Naturalmente o Paraguay teria sido, com 
todo o sul continental, um vasto estado indigena, tendo nas 
suas lindes territoriais todo o Corrientes, Entrerios, Bue- 
nos Ayres, Parana, Sta. Catharina, Rio Grande do Sul, par- 
te de Mato Grosso, o Chaco com grande naco da Bolivia. 
O Atlantico o banharia, ate a bacia da Ribeira e quiqa esse 
Estado gigante, comprehenderia, com a sua "Vis propulsi- 
va", o proprio planalto de Piratininga, indo as suas fron- 
teiras, ao norte, nao so ate o Paranapanema, mas ate a Man- 
tiqueira! Ninguem poderia prever ate onde iria a voraci- 
dade expansionista de quern houvesse vencido os sertanistas 
de S. Paulo! 

Emfim, nao foi esse o resultado da luta brava travada 
no sul. Ai os jesuistas foram vencidos e expulsos de uma 
area, que aos poucos, foi sendo povoada por gente portu- 
guesa e se foi integrand© na comunhao portuguesa, ate 
que, em meiados do setecentismo, o santista Alexandre de 
Gusmao, a fez incorporar entre os territories lusos, no fa- 
moso tratado de Madrid. 

E' certo que, durante o tempo em que, a luta entre pau- 
listas e jesuitas estrondou pelos ermos selvaticos do Guay- 
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ra, do Itati, ou do Tape, Portugal estava incorporado a 
Espanha, sendo que os Felipes reinavam nas duas na^oes 
ibericas. Mas quando isso de dava, as fronteiras dos do- 
minios lusos e hispanicos nao haviam desaparecido. Nao 
se haviam misturado as terras de Portugal e de Espanha, 
nem as capitanias luso-paulistas, nao se haviam confundido 
com os "vice-reinados", ou com os "gobiernos". As vezes, 
ha via peleja entre os das duas estirpes. 

Eis o governador do Paraguay, Dom Pedro de Lugo 
y Navarro! 

* * * 

Mas o tempo ia passando e a imagem do Cabo Frio se 
desenhava ao longe. O "Santissima Trinidad" voava so- 
bre as ondas, com todas as suas velas enfunadas por forte 
vento nordeste. 

O navio gemia ao avango fremente, que Ihe dava o 
vento. 

Juseppe evocava, ainda nos seus cismares as cenas 
ocorridas havia pouco tempo, nesse local. Os nomes de 
Joao de Boles, de Anchieta, de Villegaignon, surgiam a sua 
mente, mas havia uma ideia, que mais do que qualquer ou- 
tra perdurava em seu cerebro. Era o "pau brasil". Esse 
era o limite sul da existencia do precioso madeiro, que tan- 
tas utilidades dava a industria que o aproveitava. 

O clima nao permitia que esse vegetal dominasse mais 
em numero a floresta espessa. 

Para o sul, ja nao havia o calor necessario para que 
essa essencia medrasse com favor. 

Ai ja os raios solares nao possuiam mais as calorias 
necessarias para alimentar a vida dessa preciosidade, pro- 



— 26 — 

curada tao avidamente pelos traficantes europeus. Tanta 
consequencia disso no evoluir do homem, no Brasil! 

O torrido Equador ja ficara ao longe, nesse norte es- 
caldante e o proprio astro rei se empalidecia a medida que 
se ia aproximando a Guanabara. 

Uma ideia foi trazida a mente de Camargo. Porque 
teria sido substituido o nome da terra de Santa Cruz para 
Brasil. Teria sido a religiosidade a ser suplantada pelo uti- 
litarismo comercial? 

Entretanto o nome de Sta. Cruz englobava muito mais, 
pois a partir do Cabo Frio, nao mais justificaria o nome do 
lenho precioso que servia as tinturarias europeias. Entao 
porque essa troca? E' que, quando ela teve lugar a parte 
sulina das colonias lusas nao tinham a menor importancia, 
que so mais tarde, com o encontro do ouro nas Gerais ad- 
veiu. Assim, essa parte nao influiu no nome. Teria sido 
isso. . . ? 

* * * 

Em Piratininga Juseppe, a principio ficou isolado en- 
tre seus patricios castelhanos. 

Eram Bartholomeu Bueno, Balthazar de Godoy e ou- 
tros mais, que se nucleavam em separados do resto da co- 
munidade planaltina, mas o isolamento, as angustias, os pe- 
riodos dificeis, as arestosidades ambientais, que deveriam 
ser vencidas, os desanimos, os desalentos, as alegrias furti- 
vas, tudo isso passado em comum tende a unir, a homoge- 
neisar, a cimentar as conciencias e os sentimentalismos dis- 
pares. Foi assim que, aos poucos se foram fundindo no 
cadinho comum, os quistos heterogenios, que se iam for- 
mando com as sucessivas vindas de elementos de outras 
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etnias que nao a portuguesa. A vida em comum arestada 
de adversidade e erigada de preocupagoes, que o isolamen- 
to em meio extranho para todos, fazia com que se bitolassem 
todos na mesma medida, se afinassem todos no mesmo dia- 
pasao. 

Dai se haver Juseppe de Camargo, integrado na co- 
munidade planaltina, acompanhando a diretris tragada para 
os exoticos, que demandavam o planalto. Ai todos se fa- 
ziam iguais. A todos irmanava a vida dificil e rude que 
levavam. Como escapar dessa forga incoercivel? Foi 
assim que Juseppe, como ja ficou dito, se uniu a familia de 
Domingos Luiz o carvoeiro, se casando com sua filha 
Leonor. 

De seu casamento com Leonor Domingues, mameluca 
da estirpe regia de Tibiriga, resultou uma prole de quasi uma 
dezena de filhos, o que vem demonstrar a inanidade da dou- 
trina das ragas puras. Pois se casamentos de individuos de 
etnias cruzadas, se mostravam tao fecundas, porque acoi- 
mar de menos eugenicos os cruzamentos em geral? 

E' o que a experiencia paulista, em mais de uma cente- 
na de casos demonstra o contrario (Ellis, "Primeiros iron' 
cos panlistas e o crusamento euro-americano", Cia. Editora 
Nacional, serie Brasiliana). 

Como membros dessa prole, que se destacou na fase 
mais rumorosa da historia paulista, nesse capitulo fulguran- 
te das bandeiras, em que os paulistas pelo espago de mais 
de um seculo, tragaram um sulco luminoso na escuridao da 
vida humana nesse hemisferio sul, notamos Fernando de 
Camargo o jaguarete. 

O filho mais velho do casal de Juseppe de Camargo e 
Leonor Domingues foi Fernao de Camargo o jaguarete, na- 
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cido, mais ou menos, entre 1590 e 1595, segundo as maiores 
probabilidades, pois ele se casou com Marianna do Prado 
em 1627, isto e, pouco antes de haver Raposo Tavares e Ma- 
noel Preto se arrojado sobre o Guayra. Talvez por esse mo- 
tivo, nao tenha tornado parte na grande expedigao acima 
citada. Pelo menos, o sen nome nao consta de nenhuma 
das nominatas estabelecidas. E' possivel, entretanto, que 
Fernao haja tornado parte nessa gloriosissima expedigao, 
que tanto lustro deu ao bandeirismo. 

Entretanto, quando o celeiro rubro de bragos para a 
lavoura ja se havia esgotado e que o raio expedicionario das 
bandeiras se alongou, foi Fernao de Camargo, o jaguarete, 
quern se poz a frente de uma bandeira que por Laguna em 
Sta. Catharina, ou pelo Rio Grande do Sul, iniciou o ataque 
a provincia de Tape, em 1635. (Ellis, "0 Bandeirismo pau- 
lista e o Recuo do Meridiano"). (Ellis, "Meio Seculo de 
Bandeirismo", (Tese de concurso, Bob da Fac. de Filoso- 
fia, n.0 9). 

Essa expedigao foi pela via maritima, tendo embarcado 
em S. Vicente ou em Itanhaem, e sido assinalada nos ser- 
toes de Aracambi, por um inventario ai procedido pelo mor- 
te de um dos sertanistas. 

Acolitado por sen irmao Jose Ortiz de Camargo e por 
seu sequito, bem como pela parentalha, Fernao foi o chefe 
da fagao dos Camargos na sua luta contra os Pires. 

* * * 

— Sou capaz de enfrentar a corrida bravia do touro 
em furia, luto com a sussuarana enraivecida a peito a peito 
me bato contra o gentio selvagem, mas nao posso resistir ao 
amor! Respondeu o mogo, com um longo suspiro. 
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Alguns anos depois, Juseppe de Camargo tinha mor- 

rido e Fernao, em um arroubo violento de paixao incontida, 

encontrando resistencia em Joao de Santa Maria, que que- 

ria proteger Pedro Taques de Almeida, filho de sen velho 
amigo, levou a efeito o rapto de Marianna, filha de Santa 
Maria, pondo-se, certo dia, a frente de bando armado. 

Fora o estouro de um petardo, cujo estopim ardia aceso. 

Com o ribombo surdo das escopetas, tropel tambori- 

ihante e descompassado de indios a cavalo, o alarido inutil 

de mulheres estarrecidas, e dos homens em rea^ao tardia, 
foi-se Fernao sumindo em uma nuvem opaca de poeira, le- 
vando em um ginete galopeante, o an jo de seus dourados 
sonhos. 

Dizem que foi assim que naceu o odio surdo da fami- 
Ha Taques de Almeida contra os Camargo, que acaudilhados 
por Fernao e Jose haviam resolvido a reagao. 

A braza adormecida pela cinza que a ocultava, apenas 
esperava o vento que revelasse a sua vida em latencia. 

Longos anos esteve ela oculta sob os escombros do 
incendio de um coragao ulcerado pelo desprezo, ate que em 
1641, ao sopro candente do vendaval mortifero, que agita- 
va a capitania vicentina, ela se transformou na luz viva que 
iluminou a mais reboante tragedia de Piratininga. 

Ano fatal esse de 1641! 
Torvos acontecimentos trouxe para a gente paulista, 

esse ano fatidico! 
Foi entao que, o infeliz encontro armado de M'Borore 

poz termo a avangada bandeirante sobre Buenos Aires. 
Foi entao que, em abril, em tumulto, os castelhanos e 

mamelucos aclamaram em vao, Amador Bueno a rei da co- 
lonia. 
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Foi nesse ano, a volta dolorosa do socorro paulista a 

armada do Conde da Torre, destro^ada na luta da restau- 

ragao do Nordeste. 

Com tanta cousa, Piratininga tinha por forqa que se 
banhar no sangue morno da tragedia. 

Parece que, a vila planaltina passava entao sob o ciclo 
mortifero de Marte! 

Foi assim que, certo dia, bem no cora^ao da vila, o 
rumor surdo de um duelo estrugiu. O povo acorria em lou- 

ca disparada cercando os titans que se batiam. 

Era o espetaculo epico de uma luta de morte, que se 
feria em pleno centro de Sao Paulo de Piratininga. 

A gente aglomerada, com a ansia da curiosidade e ago- 

nia do espanto, presenciava estatica e muda essa porfia ar- 

mada em que dois homens suarentos, de olhos esgazeados e 

chamejantes, de labios espumejantes e ameagadores, com os 

cabelos revoltos em desalinho e as vestes multicoloridas em 
farrapos, se degladiavam no delirio supremo dos que se dis- 

poem a morrer nesses desespero assassino e truculento que 

se agarra na forga e na dextreza, procurando o ataque em 

rapidos golpes de duas durindanas rigidas e rebrilhantes a 

se chocar com a presteza de raios em noites borrascosas. 

Dois homens batiam-se com desespero de alucinados. 

Um era louro, delgado e agil; — dextro no manejo de 

uma fina espada que parecia tragar nos molinetes, em torno 

de si, um circulo de relampagos. 

Era Pedro Taques de Almeida! 

Seus olhos azulados, muito abertos na ansia de um in- 

tenso desespero, nao refletiam entretanto a semente do 
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odio, mas neles mergulhados estavam a decisao e a energia, 
Sua fisionomia deixava transparecer a defesa, em que se 
empenhava, na conviQao segura de que se batia com justi^a. 

O outro era grande de corpo, hombros largos, musculo- 
so e membrudo; parecia uma alma de fera, pelo chispar in- 
candecente de seus olhos negros, marcados a fogo no aco- 
breado do seu rosto tisnado, pela ra^a e pelo sol. Fernao de 
Camargo, o tigre, era ele a imagem do felino voras, com 
que o alcunharam em Piratininga. 

Escreviam com o gume acerado das espadas avidas de 
sangue e vibradas por garras aguqadas, o epilogo tragico 
dessa dorida historia de amor entreatada pela truculencia 
brava de um rapto. 

Fernao era a figura vincada de sangue sevilhano, que 
seu pai caldeara com restos mamelucos dos reis guaianaz. 

Toda uma ancestralidade mourisca, fervilhada no sol da Ibe- 
ria, ao som dorido das guitarras, das castanholas e dos "za- 
pateados", em cruzamento com essa estirpe bronzeada dos 
matagais sul americanos, se agitava naquele cerebro ululan- 
te, onde as paixoes desencadeadas como vendavais se trans- 
pareciam borrascosas, naquelas frases rispidas, naquele pa- 
lavrear insofrido, com que entremeava ele os disparos do 
seu ferro irradiante, como a espada de um macabeu fu- 
rioso. 

— Entao misero flamengo, tiveste a ousadia de na mi- 
nha ausencia, emquanto eu me batia no Nordeste contra teus 

patricios invasores e hereges diabolicos, faltar com o res- 
peito a minha Marianna? Pois toma la. 

Com o impeto selvagem de um touro arrebatado e com 
os olhos injetados de sangue, lanqava uma tremenda esto- 
cada contra o adversario, que, agil como um gato, saltava 
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em esquivas habilissimas, com a destreza lepida de um es- 
grimista de prodigio. 

— E' mentira, e intriga, rugia com altivez Pedro Ta- 
ques. — Nunca o fiz, nao pelo terror, que porventura me 
possas inspirar, maldito mameluco, mas pelo bem imenso 
que sempre dediquei a essa santa, que escravisas ao sabor 
da tua ferocidade diabolica. 

A luta porfiada assumia proporqoes epicas, desdobradas 
pelos assaltos sucessivos nas ruas tortuosas de Piratininga. 
E a multidao, estarrecida assistia impavida a luta de morte 
entre os dois fidalgos da mais alta hierarquia da colonia vi- 
centina. Pedro Taques apenas se defendia, saltando, se 
desviando, mas sempre recuando, ante o impeto agressivo do 
Jaguarete, cujo bramir selvatico, era o eco furioso das arre- 
metidas, com que se jogava cego, sobre o adversario lepido 
e habil. Ninguem ousava se interpor a luta. 

Ninguem queria intervir. Empolgado pelo desenrolar 
da contenda o povo parecia paralisado. A luta demorava- 
se, empatada entre a forga de um e a pericia do outro. Por 
fim veiu a fadiga. Ja haviam, floreteando, dado a volta 
toda as ruas da vila. Pedro Taques ja perdera a presteza 
nas paradas. Seus gestos nao eram mais rapidos como o 
desencadear da procela. Sua espada nao coriscava mais 
com a fulgurancia do inicio desse prelio. Suas vestes em 
farrapos enlameadas faziam transparecer, no sangue em que 
se empapavam, as feridas que mal enroupavam, deixando 
ver a pele muito alva do louro espadachim, mais realgada 
pelo sangue rubro, que em gotas escorria, tingindo-a, salpi- 
cando-a. Ele tinha o rosto lanhado de cortes longos, e 
sua barba rala e metalica se empastava na poeira e no san- 
gue que se coalhava enegrecido. Seus olhos ja nao fulgu- 
ravam o desespero de inicio, se amortalhando nas palpebras, 
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que se cerravam arroxeadas. Seus musculos como que en- 
feixados pela cadeia pesada da fadiga ja nao acudiam com 
diligencia a presteza do raciocinio vigilante. Fernao, tam- 
bem, ja nao tinha o impulse com que encetara a luta. Sua 
garganta, resecada pelo esforgo homerico nao o deixava con- 
tinuar os gritos, que agora espagados, eram roucos e alter- 
nados pelo respirar resfolegante e descontinuo. Seu gibao 
de couro ja furado aqui e ali, rompera-se afinal pelo esfor- 
^o e no seu rosto barbudo de negro, o suor perlante da fron- 
te vasta se confundia com o gotejar sanguinolento de um fe- 
rimento que no pescogo Ihe fizera a ponta da espada de Pe- 
dro Taques. Sua ofensiva trovejante, continuava amor- 
tecida, mas suas forgas diminuiam aceleradamente. Via- 
se com evidencia que sua alma era mais potente que seu 
corpo. For fim exausto, tropego, ja com os jarretes frou- 
xos e tremulos, parecia por fim que iria sucumbir. Pedro 
Taques com um riso de escarneo, que o nervoso estampava 
como em um ritus, preparava o bote, em contra ofensiva 
com um golpe de reves que aprendera em Franga, onde esti- 
vera em visita a corte de Luiz XIII. 

— Entrada de leao, e saida de sendeiro, zombeteou 
Pedro Taques. Fernao, porem, em um supremo esforgo de 
energia inacreditavel, espicagado por essas ultimas palavras, 
firmando-se nas pernas, que se desarcavam, urrando uma 
tremenda maldigao, com um salto prodigioso, aproveitando- 
se da surpreza causada ao inimigo, abateu seu imenso cor- 
po sobre Pedro Taques, descoberto pela espada, em posigao 
de reves, de modo a varal-o pela gorja com o ferro faminto. 
O sangue jorrou entao aos borbotdes da chaga, correndo 
caudalosamente pelas paredes de barro das casas tortuosa- 
mente enfileiradas pela tombada do morro que ia para os 
beneditinos. 

Cad. 3 
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Dizem muitos que, foi assim iniciada a luta entre Pi- 
res e Camargo em Piratininga. 

* * * 

A ultima data em que se encontra Fernao de Camargo 
o jaguarete, nos documentos e de 1659, o que dara a esse 
paulista na ocasiao do seu falecimento cerca de 60 a 65 
anos, cousa que nao e dificil de conciliar pelo extraordina- 
rio numero de filhos dele e de Marianna do Prado, iden- 
tificados por Silva Leme, na sua "Genealogia Paulistana", 
vol. I, pg. 179 e 180. 

Entre esses 14 filhos, que bem demonstram a magnifi- 
ca fecundidade dos troncos mestizos e mamelucos luso-pau- 
listas, deve ser destacado o Capita© Fernao de Camargo Or- 
tiz, que devia ter nacido aproximadamente em 1628 a 1630, 
devendo contar com cerca de 30 annos ao acompanhar a 
Baia, Domingos Barbosa Calheiros, que em 1658 para ai 
se dirigiu com avultado acompanhamento de paulistas em 
armas, que iam ao Norte das colonias, combater contra os 
indios do Reconcavo. 

O que foi essa expedigao, conta-nos o grande e emi- 
nente mestre Affonso Taunay na sua monumental "His- 
toria Geral das Bandeiras Paulistas". 

Depois dessa empreitada que nao teve exito, Fernao se 
casou em S. Paulo com Joanna Lopes, filha de Gongalo Lo- 
pes, portugues e da paulista Catharina da Silva, filha dos 
Portugueses Cosme da Silva e Izabel Gongalves. 

Desse seu casamento com Joanna Lopes, Fernao teve, 
assinalados documentalmente por Silva Leme, loc. cit. nada 
menos de 13 filhos, o que confirma a extraordinaria fecun- 
didade dos mestigos mamelucos. Faleceu Fernao de Ca- 
margo em 1690 nas vesperas de ser o ouro desvendado a 
cubiga voras da humanidade. 
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Ah! Esse ouro a cata do qual os paulistas haviam fei- 
to tantos sacrificios, durante a segunda metade desse seis- 
centismo! Esse ouro, miragem pela qual os paulistas aban- 
donavam a sua maravilhosa epopeia da caga ao indio! Esse 
ouro atraidor, com o seu mirambolante fanal de Sahara- 
buQii, que havia feito correr tanto sangue e que tanto san- 
gue ainda deveria fazer correr, nao deveria aproveitar aos 
seus descobridores e aos seus mineradores! 

Sabem-se os horrores causados pela guerra dos em- 
boabas! 

Conhecem-se as paginas rubras de sangue e de dor cau- 
sadas na evolugao historica do homem, desta parte da su- 
perficie da terra! Durante longas decadas os paulistas lu- 
taram com a valentia dos herois para se manter nas suas 
propriedades. Mas venceu o numero e eles foram sufoca- 
dos pelos reinois e adventicios que lograram Ihes arreba- 
tar o fruto mirifico de tantos esforqos! 

Mas parece que uma maldigao horrivel pesava sobre 
essas riquesas, que nao deveriam ser aproveitadas pelos 
lusos. 

Descobertos os mananciais opulentos pelos paulistas e 
minerados os filoes auriferos pelos mineiros, que tiveram 
de aceitar como socio gratuito o fisco de Dom Joao V e 
antes de Dom Pedro IL Mas essa metropole mesmo nao 
iria se aproveitar dessa riquesa miraculosa, que aos quilos 
corria para Lisboa. Em 1703, o ingles Lord Methuen 
assinou um tratado de comercio com Portugal, pelo qual este 
pais se obrigava a comprar todos os produtos industrials, 
que necessitasse, na Inglaterra, se abstendo de os fabricar 
em terras portuguesas. (4) 

(4) A industria inglesa reforgada por cerca de 100 milhoes de £. ouro, que 
Ihe foram injetadas do ouro brasileiro, poude se mecanisar, aproveitando as inven- 



— 36 — 

Isso fez com que todo o ouro das Gerais tivesse de se 
escorrer para a afortunada ilha da Mancha, que ia assim 
vendendo os produtos de sua nacente industria, pelo ouro 
saido dos socavoes mineiros, 

Entre esses rebentos dessa portentosa prole de Fernao 
de Camargo, temos a destacar o capitao Fernao Lopes de 
Camargo e o coronel Thomaz Lopes de Camargo, este um 
dos fundadores de Ouro Preto, a sombra amena do mages- 
toso Itacolomy, onde se havia estabelecido com lavras auri- 
feras, e onde ainda conserva o nome de Camargos. O ca- 
pitao Fernao Lopes de Camargo, se casou em 1680, mais ou 
menos, com Maria de Lima de Siqueira, esta filha do por- 
tugues Luiz Dias Barroso e de Maria de Lima do Prado, 
que Silva Leme descreve, na sua obra citada, no Titulo 
Prado, cap. 4.° § 1.°. 

Esse sen casamento confirmou a maravilhosa fecundi- 
dade da estirpe paulista, com seus 11 filhos, dos quaes Mar- 
tha de Camargo Lima foi um deles, tendo se casado em 
Cotia no anno de 1742, com o Capitao Ignacio Soares de 
Barros, filho do Sargento Mor Roque Soares de Medella e 
da paulista Anna de Barros, que Silva Leme descreve no 
seu titulo Macieis. 

Foram sete os filhos de Martha de Camargo Lima, en- 
tre os quais o padre Fernando Lopes de Camargo nacido 
em 1756, Maria Gertrudes Soares de Camargo, nascida em 
1745 e que se casara em 1763 em S. Paulo com Miguel Joao 
Feijo e Maria Joaquina Soares de Camargo, nacida em 
1760. 

^oes de James Watt, de Arkwrigt, de Abrahao Darby e de outros, ficando 
assim na situa^ao imensamente superiora sobre a industria francesa, que 
manual e antiga produsia muito mais caro. O resultado foi a ruina da industria 
francesa e dai a miseria das populagoes que formavam excelente caldo de 

cultura para as 'ideias democraticas dos filosofos. Dai a Revolugao Fran- 
cesa. (Rob. Simonsen, loc. cit.; Paul Vanorden Shaw " Estado de S. Paulo")- 



CAPlTULO II 

O BERQO 

Em pleno inverno, o dia 17 de Agosto de 1784 ama- 
nhecia envolvido no manto de cinza de uma impenetravel 
neblina. Era mesmo daquelas manhas paulistas, em que a 
garoa torna opaca a atmosfera. A humidade penetrante 
ia ate os ossos dos rarissimos retardatarios, que se reco- 
Ihiam sonolentos de uma noite movimentada. 

Urn socego ermo pairava sobre a "urbs", que pequena 
e mimosa no seu niveo casario, apertado entre as colinas 

trombudas do Palacio, dos beneditinos e do Carmo, amea- 
^ava se derramar espremida pelos vales ingremes do Anhan- 
gabahu e do Tamanduatehy, que serpenteando suas aguas 
barrentas e esverdeadas pelas encostas, que vao da estrada 
de Sto. Amaro, do convento de S. Francisco, do dos monges 
de S. Bento, e dos carmelitas, iam se unir logo depois do 

espraiamento do Tamanduatehy, que como um mar banha- 
va toda a varzea, que se formava ao longo de seu curso, ate 
que ele ia desembocar no Anhemby, para la da Luz e do 

Guarepe. 

De vez em quando, esse socego era quebrado pelo do- 
bre frenetico dos sinos do convento franciscano, que vibran- 
do badalantes a cada quarto de bora, ou pela voz grave e 
cheia dos sinos maiores dos varios templos da Pauliceia, que 
chamava o povo as matinas. 
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Uma sombra, que pelos contornos desalinhados que se 
destacavam no manto plumbeo da cerraQao, se via esguei- 
rada e timida em sen andar apressado surgia macia e me- 
drosa na rua da Freira, depositando na soleira da casa de 
moradia do reverendissimo padre Fernao Lopes de Camar- 
go um volume que visto de longe nao podia ser identificado. 

A torre quadrada da Se, quebrava o cinza claro do ne- 
voeiro dando uma nota mais escura, com as suas linhas ri- 
gidas que se erguiam macissas para um firmamento incle- 
mente. O bimbalhar alacre de sinos parecia mais sonoro 
pela humidade que reinava na atmosfera. 

A sombra esgueirada pela estreita ruela que saia do 
pateo do convento de S. Francisco, com um suspiro demo- 

rado e sincere pronunciou quasi que a murmurar um adeus 
esguido de — A felicidade te acompanhe! Deus o prote- 
ja! Com essas palavras ditas em torn rapido e nervoso, o 
vulto furtivamente volveu em seus passos, logo se confun- 
dindo com a sombra nevoenta que a bruma fazia pesar so- 
bre o povoado dormente da Pauliceia. 

Era uma senhora Camargo que proferia, deixando a 
porta do padre seu bem proximo parente, o pacote que tra- 
zia com desvelo e mirava com carinho. A moga nao pudera 
sofrear os impetos de Cupido e reconhecendo a muita ver- 
dade nas palavras de Cristo de que a carne era fraca, pro- 
curava ocultar entao as consequencias da sua falta. A so- 
ciedade desses tempos setecentistas nao admitia na sua rigi- 
dez absoluta o menor deslise. Um simples pecadilho, que 
porventura pela fimbria fosse descoberto, seria punido com 
o maior rigor. 

Ninguem que tivesse em sua vida uma simples sombra 

de um escorregao menos feliz, que o castigo de uma degra- 
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dagao inclemente e deshumana, cairia implacavelmente so- 
bre a sua cabe^a, muitas vezes inocente! 

A opiniao publica era, nao so um Moloch tremendo e 
deshumano, inimigo dos jovens, como se revestia de um per- 
fil de Adamastor carniceiro, tal era o panico que ela infun- 
dia aos que Ihe estavam submetidos. 

De fato, a sociedade planaltina, era derivada da por- 
tuguesa e esta recebera durante seculos a influencia sarra- 
cenica. Todos conhecem o prof undo desnivel existente en- 
tre os mussulmanos com respeito a mulher na sociedade. O 
exercicio da poligamia, a reclusao da mulher que tem de 
ocultar ate o rosto, sao manifestagoes desse estado que e 
bem refletido na legislagao dos povos mussulmanos, cujos 

habitos de vida obrigaram ate a arquitetura a tomar os 
seus contornos. Eis os varandins cobertos de madeiras cru- 
zadas, eis as persianas que ocultam as pessoas e por detraz 
das quais podem ver sem serem vistas, etc.! Todas essas 
cousas proprias da vida mussulmana foram introduzidas na 
arquitetura portuguesa e na colonial que ate hoje apresenta 
esses motives que fazem a delicia dos nossos reconstituido- 
res de moradias dessas epocas de outrora. 

Com essas influencias a sociedade portuguesa se foi 
formando com uma caracteristica nitidamente sarracenica, 
na qual a situagao da mulher era absolutamente inferior. 
Mesmo depois que a viuves havia feito o luto e a tristeza 
se entronisar nas personagens femeninas dessas idades re- 
motas, elas nao tinham o direito de cometer o menor des- 
lize, pois sobre as respetivas cabegas estavam sempre as 
espadas damoclianas de uma opiniao publica fanatisada, in- 
tolerante, energumena, hipocrita muitas vezes e absoluta- 
mente fechada. 
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A mulher de entao nao era positivamente ttma esposa. 
o que acontecia nos varios paises da Europa, uma compa- 
nheira da familia, que devia dar e receber carinhos, supor- 
tar com tristeza e alegrias, os dias de negros acontecimen- 
tos como os felizes em que alegres sucessos deveriam ser 
partilhados no recesso de lares bem formados. A mulher,, 
deante da sociedade lusa, era mais uma escrava destinada a 
cuidar de satisfazer as precisoes materials do marido e a 
servir de mae silenciosa para a sua prole nao pequena. Anal- 
fabetas e sem instrugao elas deveriam ser estoicas a todas 
infidelidades dos maridos, os acompanhando, sem dar a me- 
nor opiniao sobre os destines economicos dos casais. Sera- 
pre imoladas no altar de sofrimentos, nao tinham o direitc 
de se queixar. Sempre precocemente envelhecidas, elas 
nao eram consultadas, nem quando chegava a idade do casa- 
mento dos filhos. 

Entre os Portugueses o poder do "pater familias" era 
incomesuravel! Nada Ihes fazia sombra, nas suas von- 
tades. A mulher plainava em um desnivel imensamente 
inferior. A sociedade paulista derivada da portuguesa, nao 
poderia escapar a isso. 

A mulher tinha que ser sempre uma personalidade sub- 
missa e despida de vontade, com um profundo temor dessa 
sociedade, sempre inclinada a condenar e jamais a perdoar. 

Essa sociedade se assemelhava muito a religiao puri- 
tana. A sua rigidez, os seus castigos, eram mais frutos 
amargos de um deus perverso que jamais perdoava. 

Onde a dogura, a suavidade, a mansuetude pregadas por 
Cristo? 

Dai se compreende bem como deveriam ser crucian- 
tes as lutas internas entao travadas pelos componentes des- 
sa sociedade! 
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Comprimidas entre esses rigidos principios sociais5. 

•mais fruto de uma ignorancia propria de uma civilisaQao 
analfabeta e que deveriam ir desaparecendo a medida que 
a cultura ia penetrando na humanidade, e os imperios fi- 
siologicos proprios de constituigoes mais ou menos ardoro- 
sas, cousa que independiam das respectivas vontades e sim 
das glandulas endocrinicas de cada individuo, essas pessoas 
do sexo femenino deveriam carregar ate o Calvario as suas 
cruzes, nas suas vias sacras que demoravam, as vezes, a 
vida toda, so cessando quando a morte as libertava dos so- 
frimentos terrenos. 

Eis porque tanto empenho na moga Camargo em ocul 
tar o resultado de uma sua falta, a qual nao conseguira re- 
primir, na luta em que procurava resistir aos imperios de 
sua natureza ardorosa, pois ainda estava no verdor de seus 
27 anos. Levava o fruto agri-doce dos seus amores para 
a soleira da porta do padre Camargo, um seu proximo pa- 
rente, pois tinha a convigao de que o recenacido ai seria 
criado, tratado, e educado, sob as vistas severas de gente 
de certos recursos materiais e tementes a Deus, ficando a 
ela o poder e o direito de acompanhar de perto esse rebento 
de sua propria vida. 

Custou a tomar a resolugao, pois o seu apego natural 
ao recenacido, que iria engeitar, a fazia indecisa, mas por 
fim, sob o imperio de um nervosismo que a tornava lamu- 
rienta, resolveu entregar-se ao destino. Acomodou o peque- 
no em um grande embrulho, cheio de agazalhos de la e de 
sedas, e esperou que a madrugada comegasse a raiar para 
sair de casa e realisar o que testemunhamos. 

Ja o sol comegava a despontar pelos lados de S. Miguel, 
ia onde a imagem doce de N. S. da Penha toda envolta em 
seu manto bordado e coroada de ouro, parecia langar sobre 



— 42 — 

a humanidade um meigo olhar recomendando a misericordia 
€ o perdao. 

Ah, se a humanidade rezasse pelas cartilhas dessas vir- 
tudes pregadas pelo candido "rabbi" da Galileia! 

* * * 

No anno de 1767 habitava com sua familia, na sua fa- 
zenda de Cotia, o ilustre paulista Ignacio Scares de Barros 
da prosapia dos Macieis. Ele era casado desde 1742 com 
D. Martha de Camargo Lima a quern ja fizemos referen- 
cias acima e desse consorcio existiam sete filhos: Ana Ma- 
ria, Maria Gertrudes, Maria Joaquina, Fernando Lopes de 
Camargo, Senhorinha Francisca, Brigida e Custodio. 

Mas aconteceu, como alias era regra entre os paulistas, 
talvez devido a grande diferenga de idade entre os conju- 
ges, o marido faleceu muito antes, deixando viuva D. Mar- 
tha. Esta ficou com os recursos para custeiar as despezas 
da ordenagao de seu filho Fernando, o qual quiz ser sacer- 
dote, e do casamento de suas filhas que ainda estavam sol- 
teiras; quando em 1767, Ignacio foi chamado para o alem. 
Alguns anos depois, com a morte de D. Martha, os filhos 
se fizeram para S. Paulo, e Brigida, Francisca, Anna Ma- 
ria, ja se haviam mudado com seus maridos constituindo no- 
vas familias, sempre em obediencia aquele ditado cristao 
de "crecei e multiplicae-vos". 

Maria Gertrudes se ha via casado em 1763 com o portu- 
gues de Braga, Miguel Joao Feijo. 

Ela devia ter entao, cerca de 18 anos, tendo nacido 
em 1745, ficando viuva em 1776, portanto com cerca de 31 
anos. Em S. Paulo, Gertrudes fora morar a rua da Freira, 
em predio vizinho ao que iria ser habitado pelo seu irmao 
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padre Fernando Lopes de Camargo, quando em 1770 ele se 
havia mudado para S. Paulo, em companhia de sua irma 
solteira Maria Joaquina Scares de Camargo. 

Ao chegar das suas ocupa^oes eclesiasticas o reve- 
rendissimo padre Fernando Lopes de Camargo foi surpre- 
endido com a noticia. A primeira interrogagao que foi 
objeto da imaginaQao de todos foi a respeito da filiagao do 
recem-nacido abandonado. 

Sobre isso nada foi possivel ser apurado, a nao ser que 
se tratava de um filho de uma Camargo, mas nada pode ser 
afirmado com absoluta certeza, sobre a identificagao da que 
foi constrangida a levar a cabo esse ato de estoicismo. E' 
certo, logo se desconfiou de que a creanga procedia de amo- 
res ilicitos da viuva Dona Maria Gertrudes, irma do reve- 
rendo e moradora do predio junto. Ela havia ficado viu- 
va desde 1776, haviam oito anos portanto. Era uma mulher 
que podia ter cerca de 30 anos de idade. Nao se vai ao 
ponto de ter a certeza de que Dona Maria Gertrudes, du- 
rante esse tempo todo tenha guardado a mais estrita casti- 
dade. 

Isso seria dificil de se admitir em uma pessoa nor- 
mal. Mas dai a ter como certo de que ela fora mae de 
uma creanga, vae uma distancia bem grande. Em todo o 
caso isso seria possivel e mesmo poderia ter alguma proba- 
bilidade. Deviamos nos contentar em permanecer nessa du- 
vida. porque o padre Diogo Feijo que naturalmente soube 
da sua proveniencia mais tarde, nada nos deixou para que 
se pudesse tirar a limpo essa questao. Dizem que a viuva 
D. Maria Gertrudes fazia certos favores a um certo Felix 
Antonio Feijo, parente de seu falecido marido... 

E' possivel que isso se tenha dado, como ja ficou dito. 
Nao juramos pela virtude de Dona Maria Gertrudes, mas 
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dai a se chegar a uma convi^ao plena que a honestidade 
do historiador deve acatar, vae uma distancia grande. 

Ficaria pois, a convigao de que a creanga, sendo um 
rebento dos Camargo, era entretanto, para uma identifica- 
gao mais minuciosa, um recenacido incognito tal qual foi 

batisado nesse mesmo dia. 
Um romance poderia imaginar e consignar uma con- 

vigao de que Dona Maria Gertrudes, era a mae do engei- 
tado, mas uma biografia historica nao pode registrar isso, 
a nao ser como uma simples possibilidade. Mas se esse ri- 
gor deve ser o adotado para se saber da proveniencia do 
pimpolho, como se poderia alimentar a certeza de que seria 
o sangue Camargo o que se expunha a soleira da porta do 
padre? As roupas do pequeno exposto essa convigao de- 
ram aos que o adotaram, e o mais que adeante fago re- 
ferencias. 

A verdade e que nesse mesmo dia 17 de Agosto de 1784 
foi batisado o menor abandonado. 

O magnifico livro de Eugenio Egas, esse excelente re- 
positorio de documentos, que devera servir de guia para o 
nosso trabalho, consigna na sua pagina 3 o seguinte re- 
gistro: 

"Aos 17 de Agosto, nesta Se, baptisei e puz os Santos 
Oleos a Diogo, filho de paes incognitos, exposto em casa do 
revmo. Fernando Lopes de Camargo; o mesmo foi padrinho 
e Maria Gertrudes de Camargo, viuva, todos desta freguezia, 
do que para constar fiz este assento, que assigno". O 
coadjuctor Jose Joaquim da Silva. 

Ora, o fato do batisado ser realisado no mesmo dia 
em que a creanga foi depositada e o fato de ser madrinha 
da mesma, Dona Maria Gertrudes, fica-se na crenga de dois 
fatos. Pelo menos as probabilidades em torno de dois 
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fatos se avolumavam a ponto de se tornarem indicios vee- 
mentes. Sao: 

1.° Feijo naceu em S. Paulo e nao em Itu como se 
supunha, pois que a creanqa nacida nesse dia nao 
poderia ser batisada no mesmo dia se porventura 
nao tivesse nacido em S. Paulo, sendo certo que 
de Itu a S. Paulo se levava entao pelo menos tres 
dias de viagem. 

2.° Dona Maria Gertrudes fosse ela a mae da crean- 
qa estaria ainda em dieta do parto recente e nao 
poderia comparecer e ser madrinha do que ingres- 
sava no seio da catolicidade. 

Muito mais provavel do que a versao de haver sido Do- 
na Maria Gertrudes a mae de Feijo, eu acho a que recente- 
mente eu encontrei na "Revista dos Estudos Genealogicos", 
em um magnifico trabalho de pesquisas, feito pelo dr. Ri- 

cardo Gumbleton Daunt. Segundo esse trabalho a mai de 
Feijo foi a irma solteira de Dona Maria Gertrudes e do pa- 
dre Fernando Lopes de Camargo, dona Maria Joaquina. 

De fato, dona Maria Joaquina morando em compa- 
nhia de seu irmao Padre Fernando, teria ao nacer Feijo, 
cerca de 23 a 24 anos, pois ela nacera em 1759 ou 1760. 
Ela nao compareceu ao batisado de Feijo, ou pelo menos 
nao figurou no documento que citamos. Ela teve mais uma 
filha natural que foi Dona Maria Justina, irma de Feijo, 

cujo registro de batisado, consta do trabalho citado do dr. 
Ricardo Daunt que diz o seguinte; 

"Maria. Acs vinte hum de Julho de mil settecentos e 
noventa e sinco annos nesta Se baptisou e pos os Santos 
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oleos o Reverendo Coadjuctor Leandro Manoel Ribeyro a 
Maria filha de Joaquina Maria soJteyra, e de pai incognito. 
Forao padrinhos Francisco dos Santos Cruz, e Antonia Ma- 
ria da Annunciaqao, solteyros, todos desta Freguezia, de qae 
fis este assento, que assignei. Caspar Ribr0 de Matos 
Sales". 

Ora, dado o grande amor sempre revelado por Feijo 
por sua irma mais moga, e de se presumir que nao se tra- 
tava apenas de lago de criagao, tanto mais, quanto ao nacer 
Maria Justina, ja Feijo teria cerca de 11 annos. Com essa 
diferenga de idade, tem-se como certo que nao deveria ter 
havido muito contato entre as duas creangas em crecimen- 
to, pois quando Dona Maria Justina atingiu a edade de fol- 
guedos infantis, ja Feijo havia saido dela, para cuidar de 
cousas mais serias. 

Com isso tudo chega-se a concluir o seguinte: 

1.°) Nao ha duvidas que Feijo tenha sido um Ca- 
margo. 

2.°) Nao ha duvidas que Feijo tenha nacido em S. 
Paulo. 

3.°) Parece preferivel a versao de que Feijo foi filho 
da solteira Dona Maria Joaquina e nao da viuva Dona Ma- 
ria Gertrudes. 

4.°) Parece nao poder se duvidar de que Feijo foi ir- 
mao carnal de Dona Maria Justina e nao simplesmente 
irmao de criagao. 

Segundo se sabe hoje, Feijo e filho de Dona Maria Joa- 
quina e do vigario de Cotia de nome Padre Lima, constante 
da Genealogia Paranaense de F. Negrao. 

* * * 
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Realisado o batismo, esse ato preliminar de catolicismo, 

o que na verdade e um abuso de poder, pois nao seria ainda 
dado saber se o future Feijo desejaria ou nao fazer parte 

dessa ou daquela religiao, o menino foi criado e tratado na 
casa do reverendissimo padre Fernando Lopes de Camargo, 
ingressando tambem na sua intimidade, a qual era composta 
apenas da irma deste, Dona Maria Joaquina de Camargo. 



CAPlTULO III 

A FORMAQAO DA TORRENTE 

O Dr. Ricardo Gumbleton Daunt, o velho, foi um ir- 
landes ilustre, que vindo a S. Paulo em 1845, aqui se ligou pelo 
casamento a notavel estirpe dos Camargos, a Exma. Sra. 
Dona Anna Francelina de Camargo. Ele ingressado assim 
ao corpo social paulista foi um dos mais erudites e apaixona- 
dos elucidadores da formagao e evolugao historica e genea- 
logica da nossa gente. Eis o motivo principal da minha 
reverencia especial a tao nobre cidadao. A ele a gratidao 
imorredoura da gente planaltina! 

Ele aqui chegando em 1845 e entrando para a grei dos 
Camargos, conheceu bem de perto a gente mais chegada pelo 
parentesco ao ilustre Eeijo. Ainda viu e sentiu ele o ras- 
tilho glorioso desse homem monumental. Ele, homem ilus- 
tre por todos os titulos, poude receber os ultimos ares pu- 
rissimos de admiragao e de respeito, de veneragao e de ami- 
zade que devotavam ao sacerdote os que Ihe eram afins, ot 
que Ihe eram caros, aqueles que mais dc perto o cercavam. 
As palavras do dr. Ricardo, a respeito de Feijo devem ter 
forga de lei tal e a sua aiitoridade. Fois bem o dr. Ricardo 
assim se exprimia em uma carta ao Barao Homem de Mello 
a respeito de Feijo, datada de 25 de Julho de 1856 (Rev. do 
Instit. de Estudos Genealogicos, dr. Ricardo Daunt, o mo^o) ; 

"O Padre Feijo era primo irmao de men sn^ro e com 
elle foi creado. . . " 
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"Assim aconteceu que quem ensinou ao Feijo o AI3C 
foi meu sogro Jose dos Santos Camargo, e entre elles existia 
ate o ultimo momento da vida de Feijo a mais estreita arri- 
zade. O Padre Diogo era como um irmao, ou ainda mais, 
de meu sogro. E agora depois que moreu, o meu sogro tem 
sido o amparo de sua irman, a quem Feijo ternamente ama- 
va. Esta senhara Da. Maria Justina de Camargo, e minha 
comadre duas vezes e talvez hoje a ninguem dedico maior 
amizade. 

"Feijo foi filho illegitirao, mas a Mae era Camargo e do 
amago dessa nobilissima raga". 

Ora, quem conhecia com tal familiaridade a mais che- 
gada, ao grande paulista, tem uma autoridade imensa 
para se referir a essa personalidade. For esses dizeres do 
depoimento do dr. Ricardo, ve-se que foi Joaquim Jose dos 
Santos Camargo, quem ensinou as primeiras letras a Feijo, 
mas o seu professor de retorica foi Estanislau Jose de Oli- 
veira. 

Quem isso o diz e o dr. Eugenio Egas, no seu magni- 
fico trabalho citado, paginas 3. 

Nessa epoca desenrolavam-se os fatos mais emocio- 
nantes na politica geral do reino de Portugal. Com o fa- 
lecimento em 1777 do rei Dom Jose, subira ao trono a 
rainha sua filha Dona Maria I, que se havia casado corn 
seu tio principe Dom Pedro, irmao do falecido monarca 
Dom Jose. Desse consorcio haviam nacido trez filhos. 

Dona Maria, entretanto logo apoz haver subido ao po- 
der, iniciou uma politica de reaqao contra a orientaqao se- 
guida pelo seu defunto pai e seu ministro o famoso Mar- 
ques de Pombal, que teve de fugir apressadamente. Com 

Cad. 4 
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o falecimento do marido da rainha, o principe Dom Pedro 
e logo depois de seu primogenito, Dona Maria enlouquecera. 

Quando surgiu a conspiragao chamada de Tiradentes, 
Feijo era muito menino ainda e nao havia penetrado no en- 
tendimento, pois ele so contava, entao, cinco annos de idade. 

Mesmo que tal nao fosse, porem, e sabido que os con- 
jurados so cuidavam de libertar a regiao aurifera da tutela 
de Portugal. Eles nao tinham em mente senao o seu tor- 
rao, o que e alias muito humano e compreensivel. Nem se 
poderia desejar que os conjurados fossem se arriscar em be- 
neficio de terras que Ihes eram desconhecidas, de pessoas 
que nada Ihes significavam, de interesses economicos que 
nada tinham com os seus. 

E' sabido que a conspiragao mineira teve por base, a 
enorme avidez fiscal com que os Portugueses se associavam 
ao ouro das Gerais. Cra isso tinha que gerar, nos preju- 
dicados, uma justa repulsa, mas esse sentimento e essa agao 
eram de se manifestar apenas nos interessados. Os que 
nada sofriam dos metropolitanos nada tinham a fazer. Foi 
por isso que o belissimo movimento da Inconfidencia, so 
dizia respeito a Minas Geraes e possivelmente ao Rio de Ja- 
neiro, que eram regioes vinculadas as minas do ouro por 
uma dependencia economica visivel e facilmente de ser de- 
preendida. 

Por isso, nao teve, como nao poderia ter, grande reper- 
cussao em S. Paulo o movimento da Inconfidencia. O am- 
biente que cercava Feijo nao se apaixonou e o menino nao 
se empolgou por ele. Alguns anos depois desses magni- 
ficos sucessos que fizeram estremecer a dominagao portu- 
guesa no centro continental sul americano, a morada do pa- 
dre Fernando de Camargo teve uma nova habitante. Foi 
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d. Maria Justina, que naceu e foi baptisada em 1795, de 
conformidade com o registro acima mencionado. 

Quern foi seu pae? (1) 

Nao sei. Feijo sempre se mostrou para com ela, de 
um carinho verdadeiramente comovente. Foi uma afei- 
qao que ele levou ate ao tumulo, sempre a ungindo da maior 
intensidade, rodeando a irma como sempre a chamou, de 
uma verdadeira veneragao. 

Dona Maria Justina representava para Feijo uma di- 
vindade, a qual ele dedicava uma respeitosa amizade. Te- 
mos que nos curvar reverentes ante esse sentimento, que foi 
um dos mais fortes no con junto de virtudes demonstradas 
por esse grande vulto que se revelou tao vincado no seu per- 
fil moral, tendo bem acentuados todos os tragos que o for- 
maram. 

Em 1800, isto e cinco anos apos o nacimento de Dona 
Maria Justina, Feijo cursava retorica nas aulas do profes- 
sor regio Estanislau Jose de Oliveira, um portugues chega- 
do, mais ou menos, em 1785 da metropole e estabelecido em 
Campinas. Estanislau, em Campinas se ligara a importan- 
tissima familia da terra, a qual vinha dos primeiros povoa- 
dores, desses valentes companheiros de Martim Affonso, 
dessas eras priscas da Capitania, passando por grandes vul- 
tos do bandeirismo, como o capitao Manoel Preto e o capi- 
tao Luiz Pedroso de Barros, herois autenticos dessa "tavo- 
la redonda" miraculosa do bandeirismo seiscentista, verda- 
deira cornucopia de exemplos masculos de energia e de ca- 
rater. 

Assim foi o casamento de Estanislau Jose de Oliveira, 
com a paulista Maria Joaquina de Araujo, 

(1) Este fato parece-me muito importante. 
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Com uma linhagem, tao Hgada aos principais feitos da 
terra, Estanislau que era um homem de letras, nao podia 
deixar de procurar os esclarecer, os chamando sempre de 
exemplo aos seus discipulos que o tinham em conta de ami- 
go e nao de um superior apenas. 

Eis a forja onde se foi temperar o carater do grande 
planaltino, o maior varao desta terra de todo o seculo XIX! 

S. Paulo havia sofrido uma sangria importante com 
as descobertas auriferas, no fim do seculo XVII e no prin- 
cipio do seculo XVIII. Bartholomeu Bueno de Siqueira, 
Antonio Rodrigues de Arzam e Carlos Pedroso da Silveira, 
manifestando o ouro, emfim achado, nas Gerais; Paschoal 
Moreira Cabral Leme e Fernao Dias Falcao, em 1718, des- 
cobrindo o ouro em Cuyaba e Bartholomeu Bueno da Sil- 
va, em 1725, descobrindo o ouro em Goias, por certo que, 
realisaram grandes cousas para Portugal e para os emboa- 
bas, mas eles com esses feitos promoveram a decadencia de 
S. Paulo. Sim, porque durante todo o seculo XVIII, S. 
Paulo foi sugado por uma intensa e despovoadora emigra- 
gao, que levava para as minas auriferas os seus elementos 
melhores, os mais audaciosos, os mais ambiciosos, os mais 
aventurosos, os mais animosos, aqueles que tudo arrisca- 
vam em beneficio de um future mais promissor. 

So os elementos que nao queriara aventurar, esses os 
mais seguros, que se contentavam com um viver pauperrimo 
em torno de suas pobres vivendas de barro de pilao, os San- 
cho Pansa, ficaram acalentando os parcos rebanhos que pos- 
suiam, ou cultivando as miseras fazendolas em que se repar- 
tia o planalto paulista. 

Com isso, era natural que a terra paulista se despo- 

voasse e sentisse no seu desenvolvimento a paralisagac que 
durou cerca de um seculo. So, com o esgotamento dos so- 
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cavoes do fulvo metal e com a consequente volta da parte 
da gente, que havia emigrado, bem como o aparecimento do 
cafe, que veiu abrir novas fontes promissoras aos horizon- 
tes economicos planaltinos. S. Paulo e seus satelites como 
Itu, Sorocaba, Campinas, entao vila sairam dessa letargia 
que os manteve no sono modorrento durante cem anos. 

Nessa ocasiao havia estabelecido seu curso na entao 

S. Carlos, hoje Campinas, o professor regio Estanislau Jo- 
se de Oliveira, uma das vitimas, em Portugal, da reagao 
contra a orientagao de Pombal. Durante alguns anos 
conseguira Estanislau se furtar no reino a perseguigao dos 
adetos clericals da nova politica de D. Maria, mas logo 
a borrasca se desencadeou violenta contra o professor, que 
nao teve remedio senao procurar na emigragao e no expa- 
triamento uma solugao para o seu caso. Eis como o luso 
veiu dar em S, Paulo e se havia firmado na vila de S. Car- 
los, onde ele iria ministrar aos da geragao seguinte os ensi- 
namentos para ser conseguido um estado de cousas melhor. 

Eis o cadinho preparado, onde se iria temperar a for- 
magao do grande clerigo paulista. 

Estanislau nao podia deixar de ensinar a xiencia de 
bem falar e de bem escrever, sem que tudo tivesse passado 
pelo filtro da sua mentalidade. Esta nao podia deixar de 
ser amargurada ainda pelas perseguigoes que sofrera e que 
o fizera se exilar, Por outro lado ligado a uma das mais 
antigas estirpes paulistas, as quais vinham desde os pri- 
mordios rumorosos desta terra, passando pelos argonautas 
planaltinos, que no sertao haviam deixado escrito em mil 
odisseias, em mil eneidas, e em mil anabases, a idade he- 
roica de Piratininga, o mestre nao podia deixar de fazer os 
seus ensinamentos escapar de serem repassados pela tradigao 
que acompanhava todos os paulistas memoraveis. 
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Estanislau tinha profundo amor ao passado da terra, 
a qual estava vinculado pelo seu casamento com Maria Joa- 
quina de Araujo de tao magnifica acendencia. Ele se vo- 
tava ao culto de sens herois, tal como urn Plutarco vene- 
ravel transmitindo, como mestre, o que sabia sobre esses 
titans, que haviam sido os antepassados de seus filhos. 

Esta fora a usina em que se fizera a rigeza do carater 
de Feijo. 

Nessa escola de Estanislau, Feijo, bebia com enterneci- 
mento, todo aquele culto pelos seus avoengos e se tempera- 
va ante os relates de tantos sofrimentos, que no reino tor- 
turavam todos aqueles que nao resavam pela cartilha abso- 
lutista dos Pina Maniques de Dona Maria I. Por isso, ele 
seria a sintese de todos os seus antepassados, que Ihe evo- 
cavam na alma o frasear empolado de Estanislau. 

Passando por esses filtros todos os ensinamentos do 
mestre calavam na mentalidade de Feijo, iluminada por uma 
inteligencia de grande percuciencia, a qual se fazia cada vez 
mais atilada, a medida que se passavam os anos. 

Foi tambem nesse periodo de tempo, em que Feijo pas- 
sou na vila de S. Carlos, que ele adquiriu a fortaleza fi- 
sica que fazia dele um ser privilegiado no respeitante a mus- 
culatura, que nele teve grande e invulgar desenvolvimento. 
Ele cultivou todos os exercicios fisicos que se permitiam 
a juventude de entao. Nadava e remava no rio Atibaia, 
que passava a alguma distancia do povoado, cavalgava com 
frequencia, lutava com os companheiros de folguedos, etc. 

Isso alem de fortaleza muscular dava-lhe o amor a vida 
livre, e as cousas rusticas. 

Com os ensinamentos sorvidos nas aulas de Estanislau, 

onde ele em compania de oito condiscipulos, entretanto era 
o mais aplicado, devorando sempre com avides as palavras 
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do mestre, que parecia tanto saber, um drama intimo e pun- 
gente se desenvolveu na sentimentalidade de Feijo. 

— Oh, como ele desejaria personificar todos aqueles 
vultos, evocados pela palavra sempre amena de Estanislau! 
Como ele sentia todos aqueles sofrimentos cruciantes, que 
as aulas que ele assistia evocavam na sua imaginaQao fer- 
vente pela idade romantica que ele atravessava com seus de- 
zeseis anos! Mas como ser o heroi de tantas lendas, como 
chegar ao pinaculo de tantos sonhos e devaneios, se ele Dio- 
go Antonio Feijo, tinha a Ihe crestar a fronte o oprobio de 
ser um filho incognito? Ele era um engeitado, que a ca- 
ridade do padre Fernando Lopes de Camargo havia feito 
criar. Oh, como era odiosa essa sociedade que condenava 
para a vida toda, quern nao tinha a menor culpa de ser es- 
purio! 

Qual o destino a ser dado a essas pessoas que vinham 
ao mundo sem a menor responsabilidade ? Havia um unico 
caminho: a batina. 

Mas ele nao tinha vocaQao para a carreira sacerdotal! 
Sim, ele era catolico romano, mas dai a ser padre! Nao 
importava. Para ele so havia um caminho: a batina. Essa 
era a unica veste que, ferrea se impunha na sua frente, como 
unico seguimento para a existencia do condenado que ele 
deveria levar. Nao conseguira Feijo, outra solugao para a 
sua vida. Assim, logo que ele teve em complete o seu apren- 
disado de humanidades entrou para o seminario e em 1809, 
recebeu as ordens sacerdotais, cantando a sua primeira 
missa. 

Logo a seguir, vestindo a batina negra de baeta foi 
mandado para Guaratingueta e logo a seguir para Parnahy- 
ba e depois para Campinas, onde alem de exercer os seus 
misteres pastoreiando as ovelhas do catolicismo, lecionou 
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varias humanidades com o que supria nao so as suas par- 
cas precisoes, mas tambem mantinha sua irma, mais nova. 
Dona Maria Justina, entao com pouco mais de uma vintena 
de anos. 

Nessa epoca ja Napoleao havia tido Waterloo e com 
fragor despencado para Sta. Helena. 

As noticias eram recebidas em Itu, onde se achava Fei- 
jo, entao com grande atrazo, de modo que so nos ultimos dias 
de 1815 se poude saber da queda do grande corso e da res- 
tauraqao dos Bourbons em Franga. Com isso ia se restau- 
rar a politica do absolutismo, que se exacerbaria mais tarde, 
com Carlos X, que havia sido conde do Artois durante todo 
csse tempo. Entao, Maria I, a louca, falecia em S. Cris- 
tovam em 1816, dando lugar a que o principe regente Dom 
Joao fosse elevado ao trono de Portugal, Brasil e Algar- 
ves com o nome de Dom Joao VI. 

Feijo era profundamente liberal, tendo formado o seu 
carater nas predicas do mestre Estanislau Jose de Olivei- 
ra, esse que ainda ensinava humanidades na villa de S. Car- 
los, de modo que todos esses eventos nao podiam ser rece- 
bidos com satisfagao pelo entao padre Diogo. 

Toda a sua formagao mental havia sido no sentido de 
reconhecer aos povos o direito de se dirigirem, ou de se in- 
clinarem para o lado em que quizessem, pois o padre Feijo 
nao podia deixar de reconhecer nas suas meditagoes que o 
objetivo dos povos e a felicidade dos seus componentes, 
mas para a conquista dessa felicidade os meios sao faculta- 
dos a sua escolha. Nao se pode, pois, sem usar de tirania 
inexplicavel, constranger um agrupamento humano a uma 
dependencia politica ou economica qualquer. 

Feijo nao podia deixar de reconhecer tambem, que o 
poder tern a sua origem na vontade popular e nao por graqa 
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de Deus, segundo os absolutistas queriam fazer crer, antes 
que a Revolu^ao francesa firmasse esse principio. Ele ha- 
via lido o "Contracto social" de Rousseau o "Espirito das 
leis" de Montesquieu, bem como muitos escritos de Voltai- 
re, e de Condorcet e, varios discursos de Mirabeau, e com 
isso a sua conciencia se firmara, pois ele ja tinha uma in- 
dole profundamente inclinada a receber esses ditames, des- 
de que cursara na vila de S. Carlos, as aulas de Estanislau 
de Oliveira. O povo deveria se dirigir. Sim, pois nao era 
ele um humilde componente desse povo, sempre rebaixado 
sempre ludibriado? Porque essa aristocracia ? Nao pesa- 
va ela tao fortemente na economia popular? Pois eram os 
seus componentes bocas avidas a consumirem e nao bragos 
fortes a produzirem. Porque nao eliminar esse corpo de 
parasitas da sociedade? Nao viveria ela muito mais fol~ 
gadamente sem esses sangue-sugas ? 

Emfim a Europa tinha aristocracias; que as mantives- 
se. Mas a America nao precisava delas. 

A situagao do pais era cada vez mais dificil. 
Antes de 1808, quando a familia real dos Bragangas 

havia procurado um refugio contra a ira napoleonica, a si- 
tuagao era muito melhor para as provincias-colonias, pois 
entao elas deviam obediencia unicamente a Lisboa. Depois 
com a vinda da corte lisboeta, tudo se tornou de uma forma 
mais despotica e a velha autonomia de que os paulistas go- 
zavam ficou cerceada na restrigao que Ihes obrigava a lagos 
mais esticados. No tempo dos Capitaes Generaes, no fim 
do seculo XVIII e mesmo no principio do XIX a situagao 
era muito mais folgada para as provincias que tinham muito 
mais autonomia. 

Os povoadores ja nao sentiam mais prisao sentimental, 
inteletual ou moral para com a metropole. O lusitanismo 
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morria com a adatagao ao novo meio americano. Era uma 
patria nova que surgia: o Brasil! E' certo a lingua era a 
mesma que a que se falava em Portugal, mas tudo o mais 
evoluia de modo diferente! Sob o ponto de vista sentimen- 
tal nao se via mais nenhum apego das populagoes atuais a 
metropole. Os brasileiros ja nao sentiam mais o que Hies 
fizesse estremecer de amor a Portugal. Sim, porque a emi- 
gragao havia os feito adatar a um ambiente totalmente di- 
verse do que Ihes ficara da outra margem do Atlantico. 

Porque amar a Portugal, se tudo de la Ihes era indi- 
ferente? Nao mais se recordavam sequer da sua paisagem! 
Nao tinham com os Portugueses de entao, senao lagos de 
sangue muito remotos, de um parentesco que se perdia no 
neblinado passado! 

Sob o ponto de vista economico so sabiam do elemento 
lusitano, que este Ihes sugava o mais possivel, com impos- 
tos, derramas, dizimos, quintos, etc! Ora isso devia ter um 
fim! 

As colonias espanholas foram mais felizes, pois a me- 
tropole ficando ao lado de Napoleao, havia se colocado con- 
tra a Inglaterra e portanto contra a dominadora dos mares. 

Ficando contra a Inglaterra, Madrid teve as suas co- 
municagoes com os nucleos coloniais americanos interrom- 
pidas. Estes, com as suas administragoes espanholas sem 
poder receber instrugoes da Espanha, se foram fazendo 
aos poucos independentes. 

Portugal foi diferente! 
O governo luso premido pelos canhoes de Sydney 

Smith se poz ao lado da Inglaterra depois de tergiversa- 
^oes infindaveis e por fim embarcou para o Rio de Janeiro, 
retardando assim um fenomeno de separagao, que deveria 

se ter dado muito mais cedo. 
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Mas se por um lado, a saida da Europa da familia 
real portuguesa e da corte de Lisboa veiu impedir por algum 
tempo a independencia das colonias da metropole portugue- 
sa, por outro esse fenomeno fez exacerbar muito a animo- 
sidade existente entre reinois e colonials, animosidade essa 
nacida e aumentada, consolidada e desenvolvida como um 
fenomeno natural a medida que as geraQoes se iam suce- 
dendo nas colonias, com as suas liga^oes cortadas com a 
metropole e com a lusitanidade. 

Foi um pareo bem disputado esse da luta, cada vez 
mais intensa entre reinois e brasileiros, A animosidade e 
a odiosidade tomam vulto com o atrito. Se este nao exis- 
tir, nao deve haver antagonismos e disputas, mas na pro- 
porgao em que o atrito se avoluma, tambem aumenta a 
aniraaversao. Tanto mais, no caso concrete, que Portugal 
sempre se fizera odioso com as suas colonias, pelas taxagoes 
drasticas que fazia pezar sobre elas. A principio fora do 
agucar que os reinois tiraram grande renda. 

Lisboa fora o maior centro de distribuigao de a^u- 
car pela Europa. Isso, custava muito aos americanos (Ro- 
berto Simonsen — "Hist. Economica do Brasil"). Nessa 
epoca, e certo, havia muito elemento lusitano, de modo que 
as taxagoes nao eram tanto de serem sentidas pelos pro- 
dutores. Mas quando o ouro fora descoberto tivemos na 
historia diversas manifestagoes de regionalismo, contra o 

espirito de lusitanidade. A guerra dos emboadas foi uma 
delas. O espirito da terra se insurgia contra os domina- 
dores, que de tudo queriam se apropriar. Entao havia con- 

tra os brasileiros, alem dos elementos do norte que haviam 
entrado nas Gerais pelo rio de S. Francisco arriba, e isso 
disfargava a luta contra o espirito de lusitanidade, os go- 
vernantes gerais, que lusos, tudo faziam para proteger os 
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seus conterraneos lusitanos, contra os americanos, que eram 
os brasileiros. A Inconfidencia mineira, nao foi senao uma 
nova manifestagao regionalista de que a guerra dos em- 
boabas havia sido um prologo. Era o espirito da terra, 
que se revoltava contra a exploragao, a qual vinha sendo 
sujeita a terra americana. 

As taxagoes odiosas da metropole fizeram com que os 
soberanos de Portugal fossem socios comandita^rios, que 
nao haviam entrado com capital algum para as explora^oes 
auriferas. 

Ora isso era uma situagao anormal, da qual feno- 
menos muito series tinham que advir. 

E nem sequer Portugal aproveitou o ouro todo saido 
do Brasil! 

Em 1703 um tratado comercial chamado tratado de 
Methuen entre Portugal e a Inglaterrd, o qual teve vigencia 
ate 1836, fazia impossivel toda e qualquer industria em 
Portugal, que deveria receber os produtos industrials das 
suas precisoes da Inglaterra, que em troca oferecia certas 
vantagens alfandegarias aos vinhos Portugueses (Roberto 
Simonsen loc. cit.). Ora, isso fez com que a totalidade do 
ouro, que ia das colonias americanas se escoasse para a 
Inglaterra, onde ia para a aquisigao dos produtos indus- 
triais. 

Com esses desatinos, todos os Portugueses haviam ace- 
lerado a alma do povo das colonias, preparando um optimo 
caldo de cultura, onde se desenvolveria o germe do separa- 
tismo, de uma forma sem precedentes. 

Todos esses pensamentos evocadores, nao podiam 
ser desfeitos pela medida muito oportuna tomada pelos di- 
rigentes de elevar o Brasil a categoria de reino unido a 
Portugal e Algarves, cousa que teve lugar em 1815. 
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A providencia com quanto muito sabia, vinha 
tardia. Se isso tivesse sido feito cincoenta anos an- 
tes, nao teria deixado a situaQao chegar a esse ponto 
de antagonismo, entre os colonials brasileiros e os me- 
tropolitanos. Entao era tarde! So uma separagao 
completa podia se adatar ao estado de fato de gran- 
de acrimonia entre os elementos reinois e os desta par- 
te do Atlantico. 

A situagao havia chegado ao paroxismo de um es- 
tado passional que uma verdadeira idiosincrasia se ha- 
via estabelecido entre o portugues e o brasileiro. Foi 
entao que teve voga a famosa quadrinha: 

Galego pe de chumbo e calcanhar de frigideira 
Quern te deu licenga para se casar com brasileira?" 

Qual a orientaQao a seguir pelos dirigentes, quan- 
do as partes de um pais chegam a esta situagao de 
alma? 

A transigencia e a suavidade sao as melhores armas 
dos inteligentes. 

Com isso a unica saida para essa situa^ao era o 
divorcio. 

Mas como Portugal e as colonias brasileiras nao 
estavam destinados a se completarem? Um nao ofe- 
recia consumidores para os produtos do outro? En- 
tao porque nao havia entendimento? E que Portugal 
nao oferecia campo de consume aos produtos colo- 
niais, dado o fraco poder aquisitivo do povo, bem como 
as parcas necessidades de consumo do mesmo. As co- 
lonias, tambem com o seu fraquissimo poder aquisitivo 
e as necessidades apoucadas, em razao do seu atrazado 
estagio em civilisaqao, nao podiam oferecer a Portugal 
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um grande escoadouro para os seus produtos. Por 
outro lado para que haja intercambio e consume dos 
produtos de uma e outra regiao e que estas se com- 
pletem sob o ponto de vista economico se faz mister 
que haja grandes meios de comunicagao entre elas, 
quer maritimas, fluviais, quer rodoviarias. Infelizmen- 
te nao era isso que se dava no caso concrete em apre- 
qo. As comunicagoes entre as colonias e a metropole 
se faziam muito vagarosamente pela via maritima (S). 

♦ » * 

Eis que em 1817 arrebenta em Pernambuco uma 
insurreigao, sob a chefia de Domingos Jose Martins. 
Era um aviso, pois uma molestia se manifestava em co- 
mego. Era o absolutism© contra o qual as partes se 
insurgiam. Nao queriam ser apertadas em um circulo 
por demais despotico. Nao queriam se submeter a 
uma organisagao por demais rigida e sem elasticidade 
que do Rio de Janeiro, a corte longinqua e dificilimo 
acesso, tudo dirigia com tirania. 

A historia e assim! Uma manifestagao de que uma 
causa muitas vezes importante esta perturbando a or- 
ganisagao, e assim e preciso ter visao para compreen- 
der o mal e fazer o diagnostico com precisao. A evo- 
lugao de um povo marcha por sendas preterminadas, 
dependendo muito pouco da vontade dos atores. 

Esse proprio arbitrio humano, me parece nao ser 
livre. 

Sim, porque esse proprio arbitrio humano coleti- 
vo nao estara sujeito a forgas incoerciveis que o diri- 
gem de modo a Ihe suprimir a liberdade? 

(5) Oliveira Vianna, "Evolu(ao do Povo Brasileiro 
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Nao ha duvida de que esse arbitrio existe. Os 
povos nas suas agoes pela historia, movimentam-se, 
agitam-se, regridem nas escalas biologicas e sociais, de- 
generam e se extinguem, dirigidos sempre pela propria 
vontade arbitral. 

Nada se podera objetar a essa verdade inconcussa. 
Mas, tambem, e bem certo e indiscutivel, que essa von- 
tade, muito ao envez de ser livre, e muito de perto 
dirigida pelas forgas da natureza fisico-natural e so- 
cial. 

As ragas se constituem da homogeneidade antro- 
pologica (em teoria) nacendo do isolamento dos gru- 

pos humanos, separados por acidentes geograficos 
mais ou menos de dificil transposigao, se diferencian- 
do paulatinamente, quanto ao seu fisico, na sua der- 

mocromia, na sua morfologia; quanto ao seu inte- 
letual, nas modalidades que contornam a sua psicolo- 
gia; quanto ao seu moral, etc. 

A formagao dessas ragas esta, pois, dependente do 
meio geografico com os seus acidentes, de transpo- 
sigao mais ou menos dificil, que torna maior ou menor 
o isolamento, bem como dos carateristicos inherentes a 
esse meio geografico nos seus aspetos de climatologia, 
topografia, composigao quimica do solo, aspetos na- 
turais, etc. 

Assim, pois, os grupos humanos, ficando a merce 
desses diferentes meios geograficos, vao aos poucos 
tomando diversa conformagao uns dos outros, sofren- 
do a influencia dessas forgas fisicas e naturais, cujas 

consequencias vao gerando outras, e ocasionando re- 
agoes de varias naturezas, de modo a formar urn com- 
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plexo formidavel de influencias moldadoras do homem 
tia sua estrutura antropologica, 

Naturalmente os mesmos fenomenos ocorrem com 
a lormaQao dos povos, que nada mais sao do que 

agrupamentos humanos, formados de modo heteroge- 
neo sob o ponto de vista etnico. Produtos, muitas 
vezes, das transposigoes daqueles acidentes geografi- 
cos, com superposigoes de ragas, os povos reunem va- 
ries troncos etnicos na sua estrutura, com todos os 
seus respetivos atributos de ordem fisica, fisiolo- 
gica, moral e inteletual. Alem de submetidos esses 
povos as forgas presidentes a formagao das ragas, estao 
eles sujeitos, e bem intensamente, as influencias decor- 
rentes do meio social, que em reciprocidade reagem so- 
bre as de outras natureza, de tal modo a tornarem mais 
complexas ainda essas influencias dominadoras da von- 
tade arbitral humana. 

Procuremos exemplificar concretamente. 

O mundo romano espalhara por larga zona na ba- 
cia do Mediterraneo os reflexes da civilisagao, que, por 
sua vez, pelas suas multiplas modalidades, amolecera os 
carateres e afrouxara a tempera dos antigos legiona- 
ries do Lacio, corrompendo-lhes a belicosidade e en- 
fraquecendo-lhes as resistencias fisicas. 

Emquanto isso, o mundo barbaro, gragas a grande 
fecundidade que adensava as populagoes, eslavas e tarta- 

ras, ia se constituindo em formidavel ameaga, a ponto 
de, nos seculos IV e V, invadir o ocidente europeu e 
materializar um dos maiores acontecimentos historicos 
mundiais. Pergunta-se agora quais as causas desses 
sucessos? A livre vontade arbitral dos atores desse 
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palco gigantesco, ou a fatalidade guiada pelas for^as 
fisicas naturais e sociais? 

A evidencia esta a responder. 

A decadencia romana foi causada por um comple- 

xo das condigoes de ordetn social acarretadas pela civi- 
lisagao, em concomitancia com influencias de ordem 
natural, como a diminuigao da natalidade ocorrida, nao 
so em virtude de causas sociais, com tambem biolo- 
gicas, causadas pela multidao heterogenea de ragas as 
mais diversas. 

O mesmo se aplicara aos povos barbaros, cuja fe- 
cundidade estava a pedir novos campos de expansao. 
So assim o nomade irriquieto barbaro do norte poude 
veneer o sedentario civilizado mediterraneo. Nao fos- 
sem essas causas apontadas, nao teriamos os fenome- 
nos historicos observados. 

O resultado mais imediato dessas invasoes bar- 
baras, na historia da civilizagao foi o retrocesso de mais 
de cinco seculos na civilisagao. O barbaro empederniu 
o inteleto humano, mais o fossilizando no misticismo reli- 
giosos, que foi beber ao encontro com as seitas cristas que 
do Oriente se derramavam as dezenas sobre aquela massa 
caotica e convulsa, que durante cinco seculos se manteve em 
erupgao belica constante em toda a Europa ocidental. 

Dessa estagnagao inteletual, dessa atrofia men- 
tal, resultado da simbiose da belicosidade com o mis- 
ticismo ignorante, sortiram as cruzadas, capitulo fecun- 
do de consequencias mas na historia ocidental, repre- 

sentando sangrias dolorosas nas populagoes masculinas 
da Europa. As cruzadas representam na historia o pa- 

Cad. 5 
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pel de selegoes regressivas sob o ponto de vista fi- 
sico, eliminando os seres mais fortes e audaciosos, mas 
foi por um outro lado optima selegao progressiva, sob 
o ponto de vista inteletual, eliminando naquelas pe- 
rigrinagoes da morte nos areiais palestinicos, os indivi- 
duos mais misticos e religiosos, mais ignorantes, e de 
raciocinio mais endurecido. 

As cruzadas deram o grande golpe no feudalismo, 
porque enfraqueceram os baroes, os duques, os condes 
e os grandes senhores cuja piedade ardente se casava 
com a belicosidade de animo. Esses foram eliminados, 

com a poupanga dos mais inteligentes, dos mais pru- 
dentes, dos mais umildes, dos mais modestos, cujo amor 
as cousas de Deus nao era tao forte que, desse para ou- 
vir as plangentes lamurias do Eremita, e cujo ardor be- 
lico nao era tao alto que, os levasse a afrontar a morte 
e as torturas da perigrinagao dos Godofredos de Bulhac, 
dos Barbaroxas, dos Monferrates, ou dos Plantagene- 
tas. 

As cruzadas foram, pois, uma depuragao rigorosa 

sofrida pela Europa. 
Livre arbitrio humano? Nao. Consequencia fatal 

das forgas fisico-naturais e sociais. 

Grande banho purificador do inteleto europeu, as 
cruzadas nao conseguiram, entretanto, matar de vez o 
feudalismo, mas abriu caminho para o advento trium- 
fante do inteleto da Renacenga. Este capitulo, igual- 
mente notavel e prenhe de tantas mil consequencias 
no cenario da Europa ocidental, foi surgindo com 
a agonia do feudalismo, quando ainda na Franga os 
primeiros Valois iam implantando o centralismo vigo- 



— 67 — 

roso, pai da nacionalidade francesa, e sentinela avan- 
gada do absolutismo. 

Mesmo entao, porem, apesar 'do humanismo que 
fulgurava ja, da Renacenga que se anunciava, os mo- 
narcas nao eram sinao uma serie de idiotas, misticos, 
temerarios e belicosqs assassinos, nevropatas e tara- 
dos, produtos morbidos de selegoes consanguineas, de 
ja degenerada acendencia, frutos espurios de heredi- 
tariedade fatidica, como foram dom Pedro, o cru, dom 
Joao II,e dom Sebastiao, em Portugal; Felippe II, entre 
muitos outros na Espanha, os ultimos Capetos e os 
primeiros Valois na Franqa, etc., a orientar o leme das 
naqoes europeias, por entre perfidas, estereis e inuteis 
lutas, guerras, e competiqoes infrutiferas e sanguino- 
lentas. 

Assim, a Renacenga foi a fatal reagao da inteli- 
gencia e do raciocinio. 

Produto sim do arbitrio humano, mas do arbitrio 
orientado pelas possibilidades, que eram o espelho das 
influencias fisicas e naturals, aliadas as de ordem 
eminentemente socials. Resultado, sim, do arbitrio hu- 
mano, mas do arbitrio inconsciente e amarrado. 

Como ja disse, as cruzadas e as mil lutas medie- 
vais, com as dissidias feudais, foram as forqas sanea- 
doras da belicosidade trazidas pelos hereskonigs germa- 
nicos, eslavos e tartaros, da barbaria invasora, bem como 
daquele misticismo atrofiador das inteligencias e crea- 
dor da ignorancia. 

So por esse saneamento seletivo, foi possivel o 
galgar do imenso degrau do progresso humano, o mar- 
co primeiro da historia da civilisaqao, depois da que- 
da da cultura romana. As grandes descobertas e con- 
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quistas, os formidaveis impulses cientificos, os novos co- 
nhecimentos de diferentes naturezas, a Reforma, etc., 
com todos os grandes movimentos nas artes, e princi- 
palmente no que diz liberdade de conciencia, etc., fo- 
ram frutos inconcussos das selegSes, operadas com as 
guerras religiosas e as dissen^oes feudais da edade me- 
dia. Foram eclosoes fatais do inteleto; foram realiza- 
^des predeterminadas e incoerciveis, resultantes dessas 
for^as fisicas e naturais em estreita e reciproca combi- 
nagao com as sociais. 

Apos essa fulgurancia do genio humano dessa epo- 
ca aurea, e em consequencia dela, campearam na Euro- 
pa as dinastias absolutistas de monarcas e governan- 
tes, cuja vontade era o expoente dos povos. A's ocila- 
^des da vontade dos governantes caminhavam os povos. 
Os Aviz e os Habsburgo, na Peninsula; os Valois e os 
Bourbons, na Franga, acolitados pelos Richelieu, pelos 
Mazzarinos, pelos Fleurys; os Hohenzolerns na Prus- 
sia, os Tudors e os Stuarts na Inglaterra, etc.; — dege- 
nerados, avidos, ambiciosos, nevropatas, inconcientes, 
alguns; genios, inteligentes, benemeritos, outros, todos 
foram meros productos de hereditariedade. Distilando 
o alcool ingerido pelos seus maiores, pagando as culpas 
adulteras de seus antepassados, refletindo as taras con- 
sanguineas de seus progenitores, ou representando uma 
acendencia genial, materializando o indice eugenico de 
uma nobre estirpe, realisando o expoente da eficiencia, 
inconcientemente ocasionada e acumulada, esses diri- 
gentes das nagoes europeias, eram os autores de capitulos 
aparatosos, de que se enche todo o periodo moderno, que se 
finda agonizante com a Revolugao franceza, banhado no 
sangue morno de Luiz XVI. 
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Assim como esses governantes, foram os homensr 

que pelas virtudes ou defeitos, em si elevados a mais 
alta potencia, conseguiram tragar fundo sulco da sua pas- 
sagem na historia, Ignacio de Loyola, psiquicamente 
diferente do nivel normal dos entes humanos do seu 
tempo (e elle assim o era, nao por sua vontade, sinao 
por que representava uma hereditariedade tarada), com 
virtudes algumas desenvolvidas a mais e outras em atro-- 
fia, com defeitos alguns exacerbados e outros em em- 
briao, tinha ele fatalmente que representar no palco da 
historia o papel relevante de protagonista memoravel de 
fundador da Compania de Jesus vultos formidaveis da 
aurea epoca, na reconquista e navegagao ibericas, taes 
como Vasco da Gama, Albuquerque, Colombo, Joao de 
Castro, Cabral, Caboto, Pizarro, Almagro, Francisco 
de Almeida, Raposo Tavares, etc., foram expoente in- 
concientes de eugenia acumulada, de eficiencia reunida, 
que em condigoes favoraveis e propicias produziram os 
estupendos resultados, que se observam ao se contem- 
plar, perplexos, as descobertas e conquistas de mundos 
novos, mares muitos, e continentes varios, 

Livre arbitrio humano? 

Nao. Predeterminismo evidente. 
Aqui o burro de Buridan, ve-se bem, estaria prede- 

terminado a comer ou a beber em primeiro lugar, con- 
forme a necessidade fisiologica a que fosse mais sen- 
si vel. 

Todas essas circumstancias, nao podem deixar de 
cavar profunda e assinalada diferenga de varias or- 
dens entre esses povos, diferengas essas que nao podem 
deixar de, por sua vez, refletir luminosamente no ce- 
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nario social de cada nagao, como nao podem deixar de 
forgar a orientagao do leme da sua evolugao politica. 

Eis que, cada povo esta sujeito as forqas fisicas na- 
turais em colaboragao com as de ordem social. 

Estuda-las em cada caso particular, analysa-las, es- 
miuga-las, ordena-las, dando a elas as causas exatas, como 
verificando delas as consequencias iniludiveis, e compreen- 
der a historia, e enveredar pelo caminho certo da filosofia 
da civilisagao. 

♦ ♦ * 

Sufocada a insurreigao republicana do Nordeste, 
no Campo de Ipojuca montou Feijo, em Itu um colegio 
internato, depois de haver fracassado no meio rural, 
com uma chacara que adquirira nesse mesmo local, onde ex- 
plorava o fabrico de telhas e o cultivo de cha e de cereais. 

Decididamente ele nao tinha feitio para agricultor, ou 
para negociante! 

Eis, porque ficou ele resolvido que seria professor! 
Fundou entao o educandario, tendo reservado para si o 
ensino de filosofia, da logica e da moral. 

Simples, com uma vida morigerada, Feijo, tinha 
muito poucas despezas. A preocupaqao dele era sem- 
pre a irma, Dona Maria Justina, para quern voavam seus 
pensamentos e a quern ele nao queria que nada faltasse. 
Homem rigido, de carater dos mais firmes, Feijo era um 
dinamo de energia. 

— "Ou nada digo ou somente digo o que sinto. Nao 
tenho duas caras. Venqo pela forqa moral e sendo precise 
pelo emprego das armas". 
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E assim vencia Feijo, como provavam a sua vida, 
cs sens atos, que se perfilavam destacados em emineu- 
cia sobre a comunidade. 

Foi por isso, que o povo compreendeu que Fei- 
jo deveria representar qualquer cousa mais importante 
em beneficio da grandeza da sua gente. Ja o renome 
do grande padre ia caminheiro, abarcando toda a velha 
provincia de Sao Paulo. A sua figura se impunha pela 
iranqueza das suas ideias, pela austeridade de seus prin- 
cipios, pelo seu decidido pendor pela causa separatista, 
que dia a dia ganhava terreno na alma ulcerada dos 
colonials, pelo seu amor a liberdade, pela sua energia 
manifestada tantas vezes. 

O ideal brasileiro de patria, caminhava em grande 
acengao. Dia a dia a conciencia dos colonials encontrava 
novos argumentos contra a sujeigao em que viviam aos eu- 
ropeus. 

Por outro lado a reagao se fazia sentir com grande 
energia. Isso e sempre assim! Qual o povo que vive a 
sugar um outro, que o ve partir os lagos da dependencia, 
sem opor a maxima resistencia a esse seu ato? 

Tern sido sempre assim! O exemplo da Inglaterra 
e das suas Trese Colonias de New England e da Virgi- 
nia ainda estava de fresco! Pois Portugal tirara muito 
mais das suas colonias brasileiras do que ai empregava! 
Consoante essa situagao, ir esperar que os Portugueses 
deixassem os colonials seguir a orientagao que Ihes aprou- 
vessem? Como ir admitir que eles, os metropolitanos nao 
empregassem suas forgas contra os colonials, que so que- 
riam aplicar em seu solo o que eles produziam, sem ter a 

obrigagao de repartir com os Portugueses os seus lucros? 
Dai a forga que Portugal naturalmente fazia contra o es- 
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pirito dos brasileiros que evoluia rapidamente para a for- 
ma?ao de uma patria nova. 

Em sociologia tambem ha a aplica^ao do postulada 
de fisica que diz que toda a a^ao em um sentido, gera 
uma reagao em sentido contrario, em igual intensidade. 

Os Portugueses estavam irritados contra o Brasil, des- 
de que a Corte lisboeta havia atravessado os mares. Com 
isso haviam perdido a capital, que se havia transmudado 
para ca. A abertura dos portos, foi uma medida que exa- 
cerbou essa irrita^ao dos Portugueses. Pois ela fez com 

que so os produtos exoticos pudessem fazer concorrencia, qua- 
si sempre vitoriosa aos produtos congeneres Portugueses. 
Isso foi um golpe mortal nas vendas de cousas do Reino^ 
para o Brasil. Eis porque os Portugueses sentiram mais 
profundamente o golpe. Ele feria a propria economia por- 
tuguesa. 

Depois, as colonias eram elevadas a categoria de Reino, 
perdendo a velha sujeigao a Portugal! Elas se equipara- 
vam a metropole. Isso era o cumulo! O touro enfurecido, 

ainda era farpeado, de modo a Ihe augmentar a irritagao! 

Ao par desse sentimento que se transformava em odio 
aos colonials de alem Atlantico, tambem evoluia outro em 
paralelo. Era o nacionalismo que se exacerbava. Desde 
as campanhas peninsulares de Wellington, contra os france- 
ses, que o ingles Beresford tinha a regencia do Governo 
em Portugal. 

Isso era insuportavel para o nacionalismo em Portu- 
gal. De fato, isso nao podia dar aos Portugueses um bal- 
samo que Ihes aliviasse as suas ulceras, sempre aviventadas 
com a persistencia da Corte e da familia real no Rio de Ja- 
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neiro. Pois se a capital havia sido transladada para alem- 
mar devido ao inimigo frances, cessada a causa, deveria o 

efeito tambem desaparecer. Mas via-se que nao deveria 
ter aplica^ao o brocardo latino ja estafado mas sempre a 
ensinar cousas novas. Nao era vigente para o caso o "Su- 
blata causa tolitur effectus", que entao nao deveria ter lugar. 
Pois nao havia cessado o perigo frances? Entao porque 
persistia a capital no Rio de Janeiro? 

E depois, porque nao tinha Portugal, ainda uma cons- 
tituigao escrita, em que todas as conquistas liberais da revo- 
lugao francesa estivessem contidas ? Todas as demais na?oes 
ja tinham esse estatuto basico. Porque Portugal fazia ex- 
cegao a isso? Urgia remediar esse mal e terminar com 
o absolutismo em que vivia a casa de Braganqa. 

A todos esses males e deficiencias, atribuiam os Por- 
tugueses o atrazo do paiz, bem como os seus repetidos in- 
fortunios. 

Foi por isso que, a 24 de Agosto de 1820 estourou o 
raovimento em Portugal, o qual foi vitorioso e chegado as 
colonias deste lado do Atlantico, elas se agitaram no sen- 
tido de que Dom Joao VI se conformasse com uma consti- 
tuiqao que devia ser jurada. 

Foi a seguir a isso que Feijo foi eleito e enviado a Lis- 
boa como deputado as Cortes que se reuniam em 1821. 



CAPlTULO IV 

DANIEL NA COVA DOS LEOES 

Feijo fora eleito representante do povo brasileiro nas 
cdrtes de Lisboa (5 bis). 

Era bem o "The right man in the right place". 
Feijo com o seu feitio marcado, o seu carater bronzeo, 

a sua energia mascula, a sua franqueza rude, a sua honesti- 
dade incorruptivel, a sua coragem civica e mesmo fisica, por- 
que Feijo possuia musculos bem cuidados e desenvolvidos 
acima da normalidade, era indiscutivelmente o homem que 
deveria ser enviado ao novel parlamento luso, para ai re- 
presentar os interesses populares. 

Ardoroso como era, energico como marcava o seu per- 
fil, indomito e arrojado como era da sua figura moral e fi- 
sica, Feijo era um verdadeiro vulcao vivo a despejar a lava 
candente de uma sinceridade impetuosa e de uma alucina- 
da chama que se despendia vigorosa de seu cerebro sera- 
pre em ebuligao. 

* * * 

— Que respondam os meus argumentos dentro da lo- 
gica. Eu respeitarei a argumentaqao razoavel e honesta, 
que queiram oferecer, me contraditando. 

(5-a) Antes de embarcar para Lisboa, os deputados paulistas dirigiram ao 
povo o seguinte pedido em proclamacao, segundo um documento de grande valia 
publicado pelo emerito escritor e insigne intelectual, meu carissimo amigo Lellis 
Vieira, ilustre diretor do Archivo. 

... Vergueiro, Paula Sousa, Paes de Barros, eram estes os representantes 
constituintes em Lisboa, que a 11 de agosto de 1822 se dirigiam nestes termos 
aos paulistas: " Ilmos. e Exmos. Srs. — Os deputados desta Provincia as Cor- 
tes Extraordinarias, abaixo assinados, movidos do ma;s vehemente desejo de 
desempenharem dignamente a missao de que sao encarregados, nao podendo ava- 
liar em tanto suas luzes, pedem o socorro de seus compatriotas: por isso im- 
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— Mas reverendo, dizia um ventrudo reinol, e uma 
loucura pensar em separar o Brasil da metropole. Entao 
quem consumira o que as colonias produzem? 

— Eu ja disse milhares de vezes sr. Manoel Pinto da 
Rocha, que o comercio que entretemos com Portugal e 
muito pequeno, para justificar uma sujeiQao. Eles, os rei- 
nois consomem, de brasileiro, muito pouco. Se porven- 
tura aparece mais, e que, tudo quanto vendemos ao mundo 
tern que passar por Lisboa. 

— Mas ja temos com as colonias uma mentalidade 
comum, afinada em um secular passado comum. Os 
nossos antepassados sao os mesmos, que os dos coloniais. 
Tudo nos aconselha a nos conservar unidos. 

— Isso tudo nao invalida a minha argumentaqao, 
que continua indestruida. As colonias anglo-america- 
nas, tinham tudo isso para com a metropole inglesa e 
formaram uma patria; o mesmo se deu com as colonias 

cspanholas. 

— Mas o que sera de Portugal, sem as colonias de 
alem-mar? 

•— Que nos importa isso? Teremos, porventura, 
sr. Manoel que ser os guardioes de Portugal eternamen- 
te? O que nos interessaria isso? 

plorao a cada hum dos Membros da Exma. Junta do Governo Provisorio, a todas 
as Camaras, Autoridades e Pessoas instruidas da Provincia Ihes comuniquem 
seus conhecimentos desenvolvidos em Memorias dignos de serem lidas no Con- 
gresso Nacional onde conservarao os nomes dos seus Autores. E suplicam a 
Exma. Junta que assim o faga constar de modo que chegue ao conhecimento do 
todos. S. Paulo, 11 de Agosto de 1822 — Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, 
Francisco de Paula Souza Mello, Diogo Antonio Feijo, Antonio Paes de Bar- 
ros". (Autografo existente no Departamento do Arquivo do Estado, em album 
especial, pag. 23). 

O que causa extranhesa nesse documento e que ai nao havia as assinaturas 
de Antonio Carlos e de Aguiar de Andrada. 

Porque ? 
Nao e um excelente indicio de que as hostilidades dos Andradas contra Fei- 

jo datavam de antes da partida, apezar dos abragos das despedidas? 
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— Mas as colonias desunidas de Portugal serao fa- 
cilmente abocanhadas por qualquer outra naqao impe- 
rialista. Lembrem-se, os srs, brasileiros, das guerras 
holandesas! 

— 6ra, sr. Manoel, Portugal, em nada nos garanti- 
ria contra a cubiga de quem quer que seja. Tao fraco 
e Portugal militar e navalmente que se formos separa- 
dos seremos mais fortes. Faz bem em recordar o meu 
caro amigo das guerras holandesas. Portugal, so nos 
serviu de entrave. Foram os pernambucanos, os para- 
ibanos, os baianos, os colonials emfim, unicamente, que 
puzeram para fora os intrusos flamengos. Os Portugueses 
nao queriam a guerra contra os holandos. O padre Anto- 
nio Vieira que na ocasiao dirigia a politica externa de Por- 
tugal chegou a proper a Dom Joao IV o famoso "papel- 
forte", pelo qual seria abandonado o invasor holandes todo 
o territorio do nordeste ate o rio S. Francisco. 

Se nao fosse o arclor guerreiro do colonial nordes- 
tino, que teimou em se conservar portugues, o rei co- 
varde que foi Dom Joao IV teria sacrificado essa enor- 
me area de terras aos flamengos. Os Portugueses di- 
ziam que se com a Espanha nao se poude expulsar o» 
holandeses, entao contra a Espanha e contra a Ho- 
landa nada se faria. Pois bem os coloniais consegui- 
ram isso que o padre Vieira achava impossivel. 

— Entao, se nao fosse a Inglaterra de Cromwell ha- 
ver feito a guerra a Holanda, Ihes declarando encarniga- 
damente em 1651 em uma luta naval, a qual perdurou ate 
1655 e so cessou depois que a Holanda ficou enfraqueci- 
da, com a batalha naval perdida de Dover, ganha pelo al- 
mirante Blake e com a morte de Tromp... 
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— Nao ha duvidas que isso teria influido, pois fi- 
caram cortadas as comunicagoes maritimas entre a 
metropole holandesa e o nordeste, mas tambem e precise se 
convir que quando a Holanda entrou em luta contra a In- 
glaterra de Cromwell ja os flamengos haviam comegado a 
sofrer as derrotas esmagadoras nas duas batalhas dos Gua- 
rarapes e das Tabocas. 

— Mas os senhores coloniais querem formar um 
pais independente, mas nao se lembram que sobre o 
Equador nao ha nenhum pais livre no mundo inteiro. 

— Queremos a liberdade. 

* * * 

A atmosfera nersistia cada vez mais carregada 
contra os reinois, principalmente no Rio de Janeiro, 
onde havia mais contato com o metropolitano. 

Em Sao Paulo, sem embargo da governanga exer- 
cer grande pressao sobre a opiniao publica, a ponto de 
fazer deflagrar o famoso movimento de rebeldia cha- 
mado bernarda de Francisco Ignacio, o partido da In- 
dependencia se tornava cada vez mais forte e homoge- 
neo. 

Nesse tempo ja havia seguido para Lisboa os depu- 
tados por Sao Paulo, que eram Antonio Carlos Ribeiro 
de Andrada Machado e Silva, Nicolau Pereira de Cam- 
pos Vergueiro, Jose Ricardo da Costa Aguiar de An- 
drada, Francisco de Paula Souza e Mello, Jose Felicia- 
no Fernandes Pinheiro, Padre Diogo Antonio Feijo e 
Antonio Manoel da Silva Bueno, alem dos supplen- 
tes (6). 

(6) Desses companheiros de Feijo 4s Cortes portuguesas, eu quero des- 
tacar os vultos de Vergueiro, de quem recebi uma impressao muito funda de 
homem de extraordinaria visao e de talento imenso, que nao se ajustavam bem a 
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Em Portugal o ambiente tambem estava incen- 
diado (7). 

Os lusos nao se conformavam com a independencia 
das colonias. 

Sempre fora assim! Quando Portugal em 1640 se 
fizera separado da Espanha, houve tambem o mesmo senti- 
mento de reagao, por parte dos espanhois, contra o duque de 
Braganga, que havia tido tanta audacia. Mas entao a Es- 
panha estava tao ocupada com a Guerra dos Trinta Annos 
contra a Franga, e com uma revolta seria na Catalunha e 
por isso nada poude fazer. As colonias anglo-americanas, 
tiveram de porfiar em tremenda guerra de independencia 

contra a Inglaterra. Ainda estavam reboando os estrondos 
formidaveis das rendigoes de Lexington e de Yorktown! 
As colonias hispano-americanas tambem tiveram de lu- 
tar encarnigadamente pela Independencia. As colonias 
luso-americanas lutariam tambem. 

A representagao de aquem mar nessas cortes portugue- 

sas iria sofrer muito! 
Ela iria enfrentar as feras no proprio fojo! 

Seria como Daniel na cova dos leoes! Os leoes que 
Feijo iria enfrentar eram mais temiveis, porque eram le5es 
humanos! 

epoca, tao superior ele era, e de Paula Sousa, que sempre estiveram ao lado 
do ilustre sacerdote em toda a sua peregrinaqao pelos negocios publicos. 

Foram eles, com Feijo, mais tarde, os iniciadores do Part:do Liberal. 
(7) Foi entao que Feijo levou comsigo. fazendo se matricular na Univer- 

sidade de Coimbra, onde se formou, o jovem Joao Tibiriga de Piratininga, que 
se ligou pelo matrimonio em 1828, ao voltar de Coimbra a D. Maria Antoiua 
de Camargo, senhora de grandes cabedais. Esse Tibiriga de Piratininga foi o 
pai de outro de igual nome, dos mais ardorosos e eficientes propagandistas da 
Republica e sinatario do manifesto republicano de Itu. Este foi o pai do dr. 
Jorge Tibiriga que foi presidente de S. Paulo e genro do Conde de Parnahyba. 

Feijo sempre fora o direlor da carreira desse primeiro Tibiriga de Pirati- 
ninga, que por esse motivo alem de outros, fora um liberal de grande respeito 
era S. Paulo e nomeada fora das nossas lindes. 
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Mas os idealistas nao se entimidariam. Recebidos 
com hostilidade manifesta, eles logo responderiam na al- 
tura. 

* * * 

Logo que chegado a Portugal, Feijo com seus com- 
panheiros se hospedaram em uma quinta dos arredores 
de Lisboa. Ele ai tinha todo o conforto, mas so- 
fria tremenda nostalgia do Brasil. Ele evocava os qua- 
dros que havia deixado na sua milagrosa Piratininga, 
onde Ihe ficara a alma. Era o Tiete que outrora fora 
Anhemby! Era o Pacaembii, o Sumare, o Anhangaba- 
hu, era o Jaragua, naquela azulada teoria de morros 
a enfechar os horizontes do vilarejo, niveo do casario 
da Pauliceia, essa moldura escura que impede o con- 
tato do verde dos arvoredos e do varzedo dos mansos 
valados piratininganos, com o azul claro de um firma- 
mento diafano! 

Mas nao era so o Brasil, o seu bergo, que Ihe em- 
balava os sonhos! Ele sentia saudades de Itu, onde 
deixara tantas amizades, de Sao Carlos que envelhecen- 
do iria se fazer Campinas! 

Tudo isso, em breve, seria livre! Nesse sentido 
todos os seus esforgos nao seriam poupados! 

* * * 

Os deputados coloniais compareceram aos trabalhos 
da corte, mas logo compreenderam a atmosfera que 
havia contra eles. Eram insultos, apodos, doestos cons- 
tituindo um rosario de hostilidades que diagnosticavam 
um estado morbido dos metropolitanos em relagao aos 
coloniais, servindo eles de para-raios de todas as odio- 
sidades, que como procelas se desencadeavam covarde- 
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mente sobre eles. Assim nao seria possivel a continui- 
dade do exercicio do mandate. 

Ficou deliberado pois, entre a representaqao ultra- 
marina o nao comparecimento as sessoes dessas cortes 
que se tumultuavam. Os deputados baianos e paulis- 
tas representaram as cortes nesse sentido, nao sendo 
atendidos, pois que so a impossibilidade fisica pode- 
ria justificar o nao comparecimento. Antonio Carlos 
quiz renunciar ao mandate, deante dessa evidente coa- 
Qao, que dia a dia mais se avolumava. As cortes resol- 
veram que "nao era licito ao representante da na^ao 
renunciar o mandato". 

Deante disso os brasileiros resolveram afrontar a 
tempestade. 

De que coragem imensa tinham eles que se revestir 
para chegar a essa resolugao! 

Foram, e nesse dia. Feijo, o padre intemerato, ata^ 
•cou o touro pelos chifres com o seguinte discurso, apre- 
sentando a seguinte indicagao, que sao verdadeiros ti- 
ros tiros de bombarda, atirados a essa Assembleia de fanaticos 
lusos. Daniel provocava as feras na sua cova. Era urn 
desafio imprudente, jogado as faces dos leoes enlou- 
quecidos por uma estreita visao dos sucessos que se de- 
senrolavam deformados aos olhos destes Portugueses: 

O sr. Feijo: — Sr. Presidente, e a primeira vez que tenho a honra 
de fallar nesta Assemblea, nao porque me faltassem desejos, nem que 
obstasse o tneu natural acanhamento. Desde o dia que totnei asscn- 
to neste Congresso, notei nelle opinioes diametralmente oppostas as 
minhas, e as de minha Provincia, e talvez de todo o Brasil. Acres- 
ce ser poucos dias depois chamado a ordem lum dos meus companhei- 
ros, por querer desenvolver principios alguma cousa analogos aos 
meus. Em consequencia disto fiz uma indica^ao, na qual pedia que 
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o Congresso resolvesse certos quisitos que me seryiriam do governo 
para o futuro; mas entregando-a ao sr. Secretario Felgueiras, este 
tne assegurou que a nao Ha, porque necessariamente seria chamado 
a ordem, como por muito menos acontecera a urn sr. deputado da 
Bahia; e se eu quizesse a lesse, mas que certamente seria chamado a 
ordem; com isto resolvi entregar-me ao silencio, e somente dar o meu 
voto segundo a minha conciencia; visto que nao tendo eu talento, 
energia, nem mesmo facilidade para exprimir-me, nem conceito publi- 
eo, nao podia esperar ser attendido. Novos successos occorreram. 
que obrigaram-me a retirar do Congresso; e para este fim dirigi ao 
mesmo uma representa^ao, no dia 17. Mas se, para nao vir, per- 
suadi-me haverem circumstancias ponderosas, para tornar a vir, cir- 
eumstancias de muito maior peso apparecerao; porquanto alguns 
senhores deputados, protestaram a face da nac;ao, a do nrundo inteiro 
■que os fundamentos da minha representa^ao eram falsas, e como nao 
pode haver maior vergonha para a naqao que que ter no numero de 
seus representantes, falsos, ou homens de ma fe, cumpre-me hoje 
justificar-me a face da naqao e do mundo inteiro. As minhas ra 
zoes eram fortissimas para julgar compromettida a minha honra, e 
vida, a dignidade, e os interesses da minha provincia. 

Nao e so nas galerias, que temos sido insultados com epitetos 
vergonhosos, como sabem todos os que ali tern estado, pelas ruas, 
•pelas praqas, sao os deputados do Brasil, e com especialidade os da 
minha provincia, tratados como bem se sabe, principalmente depois 
dos ultimos acontecimentos de S. Paulo, e Rio. Aqui mesmo no 
Congresso em nossas maos se nos tern entregado impresses injurio- 
sos as nossas pessoas, e provincias, sem que se tenha por isto dado a 
menor providencia, quando me consta que Sandoval fora perseguido, 
e com razao, porque atacara a um ou dois senhores deputados de 
Portugal. Todos os dias os periodicos estao apparecendo rechelados 
de injurias ao Brasil, os quaes apezar de serem capazes de incendiar 
o Brasil, ja bem agitado, sao contudo tolerados. Desgraqadamente 
nao temos sido acreditados em nada relativamente ao estado, e esoi- 
rito publico de nossas provincias, de que resulta que as medidas to- 
madas a sou respeito tornam-se-lhe prejudiciaes: somos suspeitos a 
muitos senhores deputados, entre os quaes se descobrem esta rivali- 
'dade, que torna maior a indignaqao contra nos. Como pois se podem 

Cad. 6 
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chamar falsos esses motives? Embora se digam insufficientes para 
io que eu pretendia, pois devo estar pela decisao do Congresso, a quem 
me sujeitei por nao poder ser juiz, e parte ao mesmo tempo; mas 
nunca falsos, pois nao sao argumentos, sim factos. Parece-me que 
pedia justiqa que ao Congresso nao estar pela minha representacao, 
devia determinar que eu explicasse quaes eram essas circumstancias 
poderosas para formar seu juizo sobre ellas, e nao attribuisse logo, 
como fizeram alguns Senhores Deputados ,a rumores de galerias e 
medo. He verdade que muito extranhei a animosidade do povo 
chamar a ordem o meu companheiro de mistura com os senhores le- 
putados: que elles o faqam, esta na ordem, mas o povo! Eu me 
persuade, que se conterao daqui em deante, pois tendo nos confiado 
seus poderes so Ihes o de descer; e bem devem saber que a sua 
felicidade, e a nossa depende do respeito, e subordinaqao devida a 
seus representantes. 

Nao tive temor pelo successo na sessao passada; nao porque eu 
nao seja susceptivel de medo; ja o tenho experimentado, e nao duvi- 
do ainda experimentar; e bem longe de censurar, antes o julgo ne- 
cessario, e concedido ao homem pelo autor da naturesa para advertir 
dos males, e obrigar a evita-los. O VALOR E A CORAGEM 
CONSISTEM EM VENCER O TEMOR, QUANDO CONVEM 
AFRONTAR PERIGOS: Parece-me tambem que o terei quando 
chegar a occasiao. 

Nao posso deixar de lamentar-me da pouca attenqao que mere- 
cem as desgraqas do Brasil. Com as primeiras noticias o Congresso, 
nomeou uma comissao e exigiu com urgencia o parecer; deu-me com 
brevidade, assignalou-se o dia para a discussao; mas por um inci- 
dente substituiu-se a esse parecer outro, a meu ver de consequencias 
perigosas; tern se passado immense tempo, as noticias todos os dias 
sao mais terriveis; e nada se determina. 

Portanto se eu tenho liberdade, como se me assegura, se posso 
fallar com franqueza, pe(;o licen^a para ler uma indicaQao qne me 
parece ser a unica que convem para evitar as desgraqas que ameacam 
o Brasil. 

Leu a seguinte Indicaqao: 
"Nenhuma associaqao e justa, quando nao tern por base a livre 

convenqao dos associados: nenhuma sociedade he verdadeira, quando 
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nao tem por fim as vantagens dos individuos que a compoe. Um 
homem nao pode, nao deve impor leis a outro homem: um povo nao 
tem direito algum a obrigar outro povo a sujeitar-se as suas institui- 
qoes sociaes. O despotismo tem podido atropelar estas verdades, 
mas o sentimento dellas ainda nao pode ser de uma vez suffocado no 
coragao do homem. He porem da natureza das instituiqoes politicas 
que durem emquanto convem a felicidade de todos. Este principio 
de eterna justiqa na terra o ambiciono, enquanto povos livres nao tem 
duvidado inseri-lo em suas constituiqoes, porque o nao temem. Eis 
aqui o que justifica a revolugao de 24 de Agosto, e que fara em 
toda a posteridade a gloria de seus emprehendedores. Mas quanto 
e fatal esse periodo! Homens reunidos por desejos e sentimentos, 
nao mais pelos laqos sociaes, que nao existem, quanto e facil errarem 
na escolha; e tornando-se fracos pela divisao, virem a ser presa de 
um, ou muitos ambiciosos! Portugal animado daquella prudencia, 
que tanto o caracterisava, protesta nao desligar-se dos mais portugue- 
zes, e considera-se uma so naqao com elles; e deste manifesto formam 
um artigo das bases da spa futura constituiqao. Portugal, porem 
jamais quiz por este acto tornar vacilante sua sorte, e dependente 
da vontade alheia. Apenas seus habitantes reunidos em sentimentos: 
firme em sua resolu^ao, estabelece sua representa^ao, funda bases de 
sua constitui9ao, a jura sem demora e nada pode retardar a marcha 
augusta na organisagao do sen nova pacto social. 

O Brasil ouviu o eco da liberdade, inveja a futura sorte de Por- 
tugal, e apezar dos obstaculos que preve, apezar dos sacrificios em 
que entrar, e que mais ou menos soffre, rompe os lagos da antiga e 
ja forgada associa^ao. Cada provincia de per si, em tempos diver- 
ts, sem communicagao, sem soccorro, installa seu governo sobre'as 
ruinas do antigo, elege seus representantes, os envia ao soberano 
Congresso Nacional para aqui organisar-se a Constituigao, que para 
o futuro a deve reger, e obriga-se a obediencia do que pelos mesmos 
for sanccionado. O Brasil teme, como Portugal, a divisao e seus 
terriveis effeitos: proclama a Constitui^ao que fizeram as cortes de 
Portugal, porque recusa a ter parte nas cortes que El Rei Ihe oro- 
mette. jura esta constitui^ao tal qual fizeram as Cortes, porque nao 
quer sujeita-la a sanc^ao real, e como entao se pretendia: protesta- 
Ihes obediencia porque quer, e deve por emquanto subtrahir-se a au- 
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toridade de El Rei; porque Ihe convem tomar um ponto de apoio, que 
igualmente seja o centro da convenqao. 

Mas estes factoe Hgarao o Brasil a Portugal; sujeitarao-no a 
dura necessidade de uma obediencia passiva? A receber a lei que se 
Ihe quizer dictar? Nao sem duvida. Naqoes respeitaveis por suas 
forqas e luzes tem ensinado aos povos ate que ponto se extendem 
seus direitos, para que cegamente se queirao hoje sujeitar a vontade 
alheia. 

Cada provincia tem um governo tao legitimo como o foi aquelle 
que Portugal installou a 15 de Setembro. Ella o creou; so ella o 
pode mudar, ate que a constituiqao organisada por seus Deputados 
de accordo com os de Portugal, determine e marque seu future 
destine. 

Benemeritos da patria regularao nesta crise arriscada a marcha po- 
litica do Brasil: os povos a tudo assentirao, porque se Ihes assegu- 
rava que tudo se fazia para sua felicidade. Chegou porem o tempo 
de tranquilidade, elles se unirao, elles nos elegerao, elles nos envia- 
rao, nao para receber a lei fundamental do seu future governo, mas 
para faze-Ia. Sera tudo isto um erro, mas he erro generalisado no 
Brazil, e que so a forqa podera destruir: erro que o artigo 21 das 
bases autoriza, e de que Portugal primeiro Ihe tem dado o exemplo. 

Mas porque o Brazil as formulas das procuraqoes dos Deputa- 
dos de Portugal, bem como este tenha adoptado algumas de Hes- 
panha; porque alguns de seus representantes tomarao assento nesta 
sala augusta, sujeitou-se a reconhecer a legitimidade da Constituiqao 
feita nestas Cortes, sem que para ella tenha concorrido a maioria dos 
votos dos seus Deputados? E ainda mesmo sem o consenso de um 
so. Esta ideia he revoltante para o Brazil. 

Cada provincia se cobriria de luto, quando vissem suas mesmas 
palavras tinhao, trahido o seu coraqao: que sua boa fe Ihe privara da 
liberdade porque tanto pugnara. 

Soberano Congresso, o Brazil ja sabe que a Constituiqao he o 
estabelecimento da ordem, da maneira par que um povo he governa- 
do; que he a expressao da livre convenqao; a base fundamental da 
sociedade entre homens livres. 

Nos somos enviados para convencionarmos: so duas clausulas se 
nos tem marcado e mais se deixou ao nosso arbitrio: he portanto de 
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necessidade, ou que assintaes as nossas requisi^oes, ou que rejeiteis 
a nossa associaqao. N6s ainda nao somos Deputados da Naqao, a 
qual cessou de existir desde o momento que rompeu o antigo pacto 
social. Nao somos Deputados do Brazil, de quern em outro tempo 
faziamos uma parte imediata; porque cada provincia se govema hoje 
independente. Cada um he somente deputado da Provincia que o 
elegeu, e que o enviou: he portanto necessario a pluralidade dos 
votos, nao collectivamente de todos os Deputados, mas dos de cada 
provincia, pela qual Ihe possa obrigar o que por elles for sancciona- 
do. Se concordamos, se a Constitui^ao se nos tornar commum, des- 
de esse dia somos um so Estado, uma so Naqao, e cada Depute da 
Ihe pertencera com igual direito ao da provincia que o elegeu. 

Mas supponhamos por um momento que a Naqao existe, e que 
todos nos indistinctamente somos Deputados della; e ainda ass;m 
poder-se-ha avamjar que a vontade de uma a metade pode obrigar 
outra a metade? A na^ao ja decidiu, e quern mais o pode decidir? 
A natureza das convengoes, os direitos do homem nao exigem a 
unanimidade entre as partes que contractao As hazes juradas 
julgao necessaries os votos de dois ter^os para alterar-se um so ar- 
tigo constitucional. Constituiqoes de povos civilisados, e que nos 
servem de modelo, apezar de duas Camaras e um VfiTO mais ex- 
tenso, requerem mais dois tergos de votos para a validade de algumas 
deliberaqoes, e para organisar-se uma Constituiqao inteira sera bas- 
tante o voto da metade da Naqao, e ainda sendo bastante quanlos 
artigos havera Constituiqao sanccionados por mais de 90 votos uma 
vez que nao se pode negar que a nossa representaqao excede a 180 
Deputados. 

Soberano Congresso, a Constituiqao regulara a creaqao das leis 
edministrativas; mas quern ha de regular as leis fundamentaer ? 
Todos nos, ou pelo menos a maioria muito assignalada que represen- 
te, e exprima de um modo nao equivoco a vontade gerai da Naqao, 
mas nunca somente alguns de nos. Nao imitemos aos despotas 
que ambiciosos de commandar nao podem ouvir as reclamaqocs dos 
direitos do homem. O Brazil apresenta cada dia um prospecto mais 
triste: a sua lucta he so para salvar seus direitos, que julga viola- 
dot; : aproveitemos o momento, que talvez ja escapa; nao queiramos 
que o mundo inteiro nos taxe de insensiveis aos males da humanida- 
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de, que a posteridade nos accuse de abandonarmos um irmao, qua 
ajndara sem duvida a affirmar nosso poder, nossa independencia e 
nossa gloria. 

Proponho portanto como unico meio de fazer parar o progresso 
das desgraqas, que ameaqam o Brazil, como a medida mais segura 
para consolidar a reuniao da grande familia portugueza, e para dar 
ao mundo o irrefragavel testemunho de nossa prudencia, desinteresse 
e justiga. 

1.° Que se declare, que o Congresso de Portugal, emquanto se 
nao organisa a Constituigao reconhece a independencia de cada uma 
das provincias do Brazil. 

2.° Que a Constituigao obrigara somente aquella provincin 
cujos Deputados nella concordarem pela pluralidade de seus vot-os. 

3.° Que as cortes prestarao todo auxilio aquella provincia que 
se achar ameacada de facgoes, sendo por ella requerido, com o fim 
somente de a por na perfeita liberdade de escolher. 

4.° Que se declare ao governo, que se suspenda todos os prov"- 
mentos e qualquer determinagao a respeito do Brazil, excepto quando 
Ihe for legitimamente requerido por alguma provincia. 

5.° Que os governos do Brazil, onde se acharem destacamentos 
de Portugal, os possao fazer retirar desde que assim o julgarem scr 
conveniente. 

Diogo Antonio Feijo, Deputado de S. Paulo. 
(Eugenic Egas — Doc. cit. "Documentos") 

Esse discurso e essa indicagao proferidos em torn 
pausado e calmo, em voz alta e bem eloquente foi o 
estouro de mil petardos na Assemblea fanatica de lusi- 
tanismo exagerado (8). 

(8) Esse foi o unico discurso proferido por Feijo nas cortes portuguesas. 
Nao se deve concluir dai que o pape! de Feijo foi apagado no referentc 

ao capitulo da Independencia brasileira. 
Nem sempre a quantidade supre a qualidade! A pega oratoria de Feijo 

teve o condao de, sendo unica, se revestir de merito excecional e de como um 
astro de pnmeira grandesa brilhando solitario na escuridao da noite opaca, en- 
cheu ele isolado todo o capitulo memoravel dos trabalhos dos deputados bra- 
sileiros nas cortes portuguesas. 
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Um bombardeio violento e subito, nao teria causa- 
do mais perplexidade. 

A surpresa realisada pelo desafio, lan^ado assim, 
por Feijo foi tal, que paralisou qualquer rea^ao ime- 
diata. Nao sei como Feijo nao foi despedagado, incon- 
tinenti, ao proferir a sua audaciosa pega. So mesmo o 
inesperado de sen gesto, o teria portegido contra a tru- 
culencia apaixonada daqueles que, parasitas dos brasi- 
leiros, viam com a dor entumulada na alma se escapar 
a vitima, que havia, durante tanto tempo, os alimen- 
tado. A logica de Feijo era a mais transparente e irres- 
pondivel possivel. Baseiava-se na estrita moral e os 
sens argumentos monoliticos serviriam para serem apli- 
cados a todos os casos em que os povos exercessem a ti- 
rania opressora sobre os outros, que Hie estivessem su- 
jeitos pela forga e nao pela vontade livre. 

Esse discurso e essa indicagao foram a verdadeira 
declaragao da independencia dos colonials, proclama- 
da, mesmo aos olhos dos Portugueses, cinco mezes antes 
que o fosse, com teatralidade, pelo principe Dom Pe- 
dro, nas ribanceiras do Ypiranga. Nunca os coloniais 
tributaram a memoria de quern assim agia a necessaria 
e correspondente gratidao, ao que acabava de ser feito 
no recinto das cortes de Lisboa. Com o seu ato, Feijo 
demonstrou nao so a logica mais inexoravel e deixou pa- 
tente a imoralidade que representava a vontade de um 
povo permanecer ligado a outro, que tal nao desejava, 
como tambem fez valer perante os diretos mandatarios 
do povo portugues a reabilitagao mais completa da 
coragem dos coloniais. 

Sim porque nao e demonstrar coragem, aquele que 
no fragor tremendo de uma luta, no ardor irrefletido 
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de uma pugna, comete qualquer ato de bravura. 
Isso pode se levado em conta de febre escaldante dos 
combates. Coragem fria e premeditada e refletida- 
mente pegar o boi enfurecido pelos chifres, e ir desapai- 
xonada e calculadamente afrontar a fera no seu proprio 
fojo. Isso foi feito por Feijo, que exposto as iras dos 
Portugueses da Assemblea e do populacho infrene, que 
agulado por uma imprensa irresponsavel e interessada, 
havia atingido ao paroxismo da fanatisaQao. O caso 
havia chegado para o povo lusitano ao misticismo mor- 
bido de uma doenga, Feijo com a sua palavra serena, 
com a sua eloquencia sobria e desataviada, a enfrentou, 
jogando em pleno bufo candente da fera ofegante as razoes 
dos brasilieros, amparadas na moral por uma logica irresis- 
tivel e com uma difana clareza, que se fazia transparente 
de um modo insofismavel. 

Ninguem pode dar murros em pontas de facas! 
O castigo porem tera sempre de ser inexoravel! 
Nem um so argumento militava a favor da persis- 

tencia dessa uniao luso-brasileira. Mas era preciso que 
alguem tivesse a coragem de proclamar isso, bem alto 
a face do mundo e esse alguem surgiu afinal e foi Feijo. 

Era uma fatalidade o desenlace da separagao! 
Eram duas entidades que viviam em antagonismo 

constante, separadas pela vastidao das distancias atlan- 
ticas, dificilmente venciveis pelas parcas comunicaQoes, de 
diferentes estagios em civilisagao, em graus de cultura e 
todas as mais necessidades que fazem diversas as precisoes 
de degraus sociais diferentes. 

Era preciso, porem, que, alguem fosse dizer aos 
opressores, da razao dos oprimidos em quererem se separarr 

e esse alguem foi Feijo. 



CAPlTULO V 

FALMOUTH — RECIFE 

Mas Feijo e seus companheiros de representagao nao 
podiam evidentemente permanecer em Portugal, com a evo- 
luQao dos acontecimentos que se precipitavam em uma mar- 
cha rapidissima, depois do discurso mencionado justi- 
ficando a indicagao que acima anotamos. 

A situagao modificava-se com tal rapidez, a ponto de 
constituirem as Cortes portuguesas, um tumulto permanen- 
te em que os desaforos mais extremados eram atirados 
as faces dos representantes do povo. Foi ai que o espiri- 
to de resoluqao, de energia mascula, de coragem civica, de 
integridade moral, de agilidade inteletual, etc. de Feijo e 
seus companheiros, mais se fizeram notar, bem amparados 
todos esses tragos da sua psicologia, pelos seus companhei- 
ro de representagao, que nao regatearam apoio ao grande 
sacerdote, que o Brasil enviara as Cortes portuguesas. 

Grave e sereno, impavido e extraordinariamente cal- 
mo, Feijo afrontava a procela com o seu vulto esguio de 
homem de estatura acima da mediana, com a sua sobre- 

casaca preta, muito bem tratada, debruada com golas de 
seda e os seus colarinhos rijos muitos altos, talvez a exa- 
gerar na altura, o que preceituava a moda de entao. Feijo 
ai dava a imperssao de um recife ponteagudo e fixo, em 
meio de um burbulhar fremente e fervilhante de paixoes,. 
que pareciam o escumar raivoso de um mar tempestuoso, ao 
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encontro de um rochedo arestado mas imutavel, frio e in- 
domavel, a Ihe quebrar a furia. 

O seu discurso e a sua proposigao haviam assombrado 
as Cortes, que nao podiam compreender tanta audacia. 
Como eu disse acima, era a independencia do Brasil que 
como um oano rubro, desvendado aos olhos do touro enfu- 
recido, Feijo desdobrava fleugmatico e valentemente, aos 
olhos atonitos dos deputados Portugueses. Era a separa- 
qao, a emancipagao das colonias de alem-mar que Feijo 
oferecia no seu atrevidissimo discurso. 

Os deputados Portugueses quizeram, a seguir, punir a 
rebeldia dos deputados de ultra-mar e principalmente a re- 
presentagao de Sao Paulo a mais vizada pela viriganqa dos 
Portugueses. 

Mas a causa da independencia ganhava terreno. Era 
impossivel se por cobro a corrida vitoriosa em que ia. Os 
animos, como eu dizia acima, chegaram ao extreme, e no 
recinto das Cortes portuguesas eram pronunciadas palavras 
como estas: 

— "A popu'aqao do Brazil e inclinada a anarchia, por- 
que se constitue de negros, mulatos, brancos creoulos, e 
brancos europeus. E' preciso contel-a pela forqa. Dizia 
afogueado um deprrtado portugues. 

— "Mostre-se ao Brazil, que nao queremos avassalar 
como os antigos despotas, porem contra os facciosos e rebel- 
des, mostre-se que ainda temos caes de fila que se o soltar- 
mos ha de os trazer a obedecer as Cortes, ao rei e as auto- 
ridades constituidas no Brazil por aquellas e por este". 

A todas essas diatribes, bravatas, quixotadas e inverda- 
des manifestas, a representagao colonial teve de enfrentar. 
Era do dominio do conhecimento de todos que, a populagao 
do sul brasileiro, nao estava misturada com o africano, que 
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so apareceu em maior escala, quando o cafe nesses primor- 
dios do oitocentismo comegou a invadir o Oeste paulista. 
Antes disso, o brasileiro do sul, so tinha na acendencia da 
sua populagao o europeu on o indio. Seguramente 93% 
da gente do Sul do Brasil era dessa estirpe. (C dog eras — 
"Politica exterior do Imperio", vol. I — 293). 

So por um espirito de covardia e de desamor a ver- 
dade, poderiam os deputados Portugueses afirmar isso. 
Quanto as ameagas quixotescas, evidentemente, nao pas- 
savam de bravatas sem fundo. Os deputados Portugueses 
sabiam melhor do que ninguem que, Portugal nao estava 
em estado naval ou militar de as tornar efetivas. 

A propria Inglaterra, com todo o seu formidavel po- 
tencial belico, fora estrondosamente batida pelos colonials 
anglo-americanos. Imagine-se se Portugal, fosse cair na 
pouca sabedoria de materialisar as bravatas quixotescas, que 
os Borges Carneiro e outros deputados Portugueses pro- 
metiam. 

Por isso e que o sr. Antonio Carlos, dizia, em aparte 
nessas Cortes de Lisboa, em resposta as ameagas de Borges 
Carneiro: 

Declare que o Brazil nao esta em estado de tem^r 
as fatuas ameagas com que o pretendeu intimidar o sr. Bor- 
ges Carneiro. Para caes de fila ha la em abundancia pan. 
ferro, e bala". 

Por isso e que Feijo podia proclamar: 

"So obngado, violentado e arrastado, jurarei a Consti- 
tuigao portugueza!... " 

E nao jurou. 

* ^ * 
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Amanhecia em Lisboa o dia 6 de Outubro de 1822. 
Os sinos dos templos dobravam enfurecidamente as mati- 
nas, cujos acordes maviosos enchiam o ambiente escuro e 
mal cheiroso das vielas e ruas estreitas da capital alfacinha. 
O sol ja surgia morno dos lados espanhois de Santarem 
e o frio, que comegava a enregelar os pincaros das serras 
ao longe, ja se fazia sentir. 

Uma dezena de vultos escuros, metidos nas suas so- 
brecasacas de casemira debruada passavam embugados em 
capas amplas, pelo cais de embarque a ribanceira do Tejo, 
que barrento e esverdinhado corria mansamente para o 
mar. 

Eram os deputados ultramarines as cortes portugue- 
sas, que iam em demanda ao navio, que os devia conduzir 
a Inglaterra. Eles nao haviam podido continuar no am- 
biente belicoso das cortes, que se haviam transformado em 
redondel medieval, tais eram as cenas e as injurias, que voa- 
vam contra os representantes dos coloniais. Com isso, uma 
so resolugao se impunha: Era a volta dos representantes 
brasileiros, sem haverem podido desempenhar, ate ao fim, 
os respetivos mandates. Nessa ocasiao ja a independencia 
ha via sido proclamada por Pedro I, nas margens do Ypi- 
ranga, mas a noticia carreada por navio movido a velas, 
levava no minimo 40 dias para chegar do outro lado do 
Atlantico. 

O povo nao havia ainda notado a saida dos repre- 
sentantes de alem-mar e a sua marcha para o embarque. 
Dai este ter podido ser efetuado com certa tranquilidade, 
mas quando a populagao de Lisboa teve conhecimento dos 
sucessos, nada mais conteve o seu impeto em acometer 
pelas costas os representantes dos povos coloniais. Os maio- 
res impronerios nao foram poupados, mas entao ja o bri- 
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gne, que levava os deputados ultramarinos, ia longe cin- 
grando a aguas lamacentas do Tejo, sob a protegao da 
flamula gloriosa das cruzes entrelagadas de S. Jorge, Sto. 
Andre e S. Patricio. 

A Inglaterra liberal de Canning, ja sobrepunha a esses 

valentes coloniais a sombra da sua marinha. 
Na amurada do brigue, Feijo seguia com os olhos fitos 

no Atlantico ja nao tenebroso, mas sempre imenso, que 
se agigantava a sua frente. La estava, a saida do Tejo, 
a velha torre de Belem, toda de pedra a Ihe lembrar que, 
esta testemunha muda, amainelada a gotico, nesse estilo 
raanuelino, que na pedra fora a manifesta^ao do ultimo pe- 
riodo do ogival, quando a humanidade, timida, queria pe- 
netrar nessa explendorosa Renacenga, assistira a partida 
de sens antepassados ibericos, os povoadores primievos de 
Sao Vicente. 

Oh! Quanta recordaqao trazia a Feijo aquela boca 
hiante do Tejo frente ao infinite neblinado do Atlantico! 
Ele fechava os olhos e via na sua imaginaqao as figuras 
de seus maiores, que haviam edificado uma patria distante, 
essa que o havia mandado as Cortes portuguesas defender 
os seus direitos e interesses! 

Mas a populaqao de Lisboa, logo que teve noticias dos 
sucessos de alem-mar, em que o principe se transformou 
em Imperador, obedecendo aquelas palavras de seu pai o 
rei de Portugal: 

"Pedro, o Brasil muito em breve se separara de Por- 
tugal. Toma para ti a coroa, antes que algum aventureiro 
lance mao dela"; prorompeu indignada em insultos atirados 
a esmo contra o Principe, a quern chamavam de traidor e 
de brasileiro, e principalmente contra os Deputados colo- 
niais que se haviam ido. Tarde de mais!... Isso fazia 
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lembrar a entrada de Junot em Lisboa, nao encontrando a 
familia real portuguesa que havia embarcado nas vesperas 
para alem-mar. 

Os Deputados colonials chegaram a Falmouth e dessa 
pequena cidadesinha do Cornwall, a sombra da torre de Pen- 
dennis, dirigiram ao mundo o seguinte manifesto: 

"Os abaixo assignados, querendo prevenir qualquer suspeita 
alheia da verdade, que possa occasionar a sua inesperada retirada de 
Lisboa, declarao a Naqao Portugueza e ao mundo inteiro os motives 
que os obrigarao a assim obrar. 

Desde que tomarao assento no Congresso de Portugal, lutando 
pela defeza dos direitos e interesses de sua patria, do Brazil e da 
Na^ao em geral infelizmente virao mallogrados todos os seus esfor- 
qos, e ate avaliados estes como outros tantos attentados contra a 
mesma Nacjao. 

O desprezo e as injurias andarao sempre de companhia a regei- 
qao de suas propostas; e, depods de verem com dor de seus cora^oes 
todos os dias meditar-se e por se em execuqao pianos hostis, contra 
o Brazil, apezar de suas repetidas e vivas reclamaqoes, se Ihe offe- 
receu para assignar e jurar a Constituiqao, aonde se encontrarao 
tantos artigos injuriosos e humilantes ao seu paiz, e talvez nenhum 
so que possa, ainda de um modo indirecto, concorrer para a sua fu- 
tura posto que remota prosperidade. 

Os abaixo assignados nao podiam, sem merecer a execraqao de 
seus concidadaos, sem ser atormentados dos eternos aguilhoes da 
consciencia, sem sujeitar-se a maldiqao da posteridade, subscrever e 
muito menos jurar uma tal Constituiqao, feita como de proposito para 
exaltar e engrandecer Portugal a custa do Brazil; recusarao, portan- 
to, fazel-o. 

O odio e a indignaqao, ja bem desenvolvida contra os deputados 
daquelle reino, cresceu a posto, que seria a maior das imprudencias, 
e mesmo uma criminosa temeridade, deixarem-se permanecer em 
Lisboa, aonde, sendo ja inutil a sua assistencia, era inevitavel pelo 
menos o soffrimento de insultos da populaqao, que se ere apoiada 
pelo Governo e pelas cortes, as quaes nas expressoes de alguns de 
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seus deputados de maior consideraqao tem dado nao equivocas pro- 
vas de rescentimento e futuras deliberagoes, contrarias a inviolabiii- 
dade dos abaixo assignados e mesmo a liberdade civil de que goza 
oualquer cidadao em um Estado livre. 

O Goverao negou passaportes a aim e a comissao dos poderes 
julgou inadmissivel a pretenqao de outro que instava pelo regresso a 
sua patria, porque trez mezes de enfermidade chronica o tornavao 
impossibilitado para o exercicio do seu emprego, dandoi aquella pelo 
maior dos motives o nao haver este assignado a Constitui<;ao, e amea- 
qando que devera sujeitar-se a sorte que esperavao as que se acha- 
vam em eguaes circumstancias, 

Os abaixo assignados julgarao por outra parte que a commissao 
de que estavao encarregados estava terminada; elles podiam e deviao 
dar contas della aos seus constituintes, retirando-se para ande Ihes 
foi possivel. 

Pela exposigao circumstanciada que farao a sua patria dos diffe- 
rentes acontecimentos, durante o tempo da sua missao, o univer<:o 
inteiro em sua imparcialidade julgara do merecimento da sua condu- 
cta; e os seus concidadaos, inteirados daquelles successes, prevendo 
sem diffiouldade a sorte queos espera, saberao que seus representan- 
tes nada mais podiam fazer em seu beneficio que offerecer-lhes o 
quadro fiel do passado e um esbo^o provavel do futuro. 

Em Falmouth, 22 de Outubro de 1822. Os deputados: Cy- 
pfio.no Jose Barata de Almeida — Francisco Agostinho Gomes  
Jose Lino Coutinho Antonio Manoel da Silva Bueno — JJiogo 
Antonio Feijd". 

Pelo estilo, parece que, esse documento foi redigido por 
Feijo. 

Onde estao os mais deputados da representagao pau- 
lista? 

Que foi feito de Vergueiro, de Antonio Carlos, de 
Aguiar de Andrada? 

Vergueiro, nao saiu de Lisboa para Falmouth, nesse 
dia 6 de Outubro. Preferiu ir para o Porto. Mas a ida 
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dos sinatarios para Falmouth nao equivalia a uma fuga, 
pois coragem ja o haviam demonstrado nas cortes de Lisboa, 
principalmente Feijo, que com o seu discurso citado e a sua 
indicagao havia ja atingido ao maximo da audacia e havia 
escrito o maior poema soberano da bravura civica. Feijo 
se havia mostrado heroico com a sua atuagao nas cortes 
lisboetas, onde a sua voz tinha o efeito de bombar- 
deios e o seu impeto era cargas de cavalaria, de cor- 
ceis desenfreiados. O fato desses sinatarios do manifes- 
to de Falmouth terem se retirado para a Inglaterra, so sig- 
riifica que, a partida estava finda. Haviam cumprido a sua 
missao, de nada mais adeantava para eles, o sacrificio de se 
entregarem ao morticinio da populaqao amotinada ou pas- 
sarem desaparecidos, o que teria sido dificil, e se refugia- 
rem anonimamente na provincia, onde talves buscassem uma 
seguranga maior do que as que, abandonavam ao procura- 
^arem o embarque, mesmo deante da cidade enfurecida. 

* * * 

De Falmouth os sinatarios do manifesto citado, em- 
barcaram para a aquem-Atlantico, onde chegaram a 24 de 
Dezembro, aportando em Recife, de onde eles lanqaram o 
seguinte manifesto: 

"Retirando-nos de Lisboa, onde estavamos compromcttidos peL 
■cansa da Patna, chegamos a Falmouth, e ahi recebemos todo o 
acolhimento que era de esperar de um povo nobre, generoso e atmgo 
da liberdade e da justiqa; naquella cidade fizemos um manifesto, que 
por copia Ihe enviamos, e a 8 de Novembro nos fizemos a vela para 
este porto em um brigue inglez. 

O capitao fundeou em franquia na cidade de Funcbal, ilha oa 
Madeira, e onde foi a terra entregar certas cartas aos seus compa 
triotas. 
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Sabendo-se na ilha da nossa chegada aquelle porto, foi tal o tu- 
Tnulto do povo que o Governador mandou cercar o nosso brigae -cor 
escaler armado, e intentou arrancar-nos delle nao obstante ser navio 
extrangeiro, de um porto inglez, nao termos culpa formada, nao per- 
tencermos mais ao Governo portuguez, e pela constituiqao daquelle 
mesmo povo nao sermos responsaveis pelo nosso proceder nas corte? 
em que tinhamos sido deputados. 

Convocou-se um conselbo, e nelle se decidiu que se devia retirar 
a guarda e deixar que o nosso navio seguir o seu destine. 

Devemos confessar perante o mundo, em signal do nosso re- 
conhecimento e gratidao, em abono da verdade e rectidao a magna- 
nimidade do povo inglez, que o Consul d'aquella naqao veio logo a 
bordo significar-nos a sua magoa e desasocego pelo inaudito atten- 
tado que se premiditava, assegurando-nos que por honra da sua naqao 
e amor da justiqa empregaria aquella resistencia que estivesse em seu 
alcance, e que se ainda assim o resultado fosse funesto a Inglaterra 
nao soffreria o ultrage do seu pavilhao. 

Os senhores inglezes habitantes d'aquella cidade, e mesmo o 
Consul, vierao a bordo dar-nos os parabens de estarmos salvos do pe- 
rigo, e fazer-nos os mais sinceros e obsequiosos offerecimentos. 

Tanto devemos a essa naqao generosa e magnanima! 
A providencia que vigia sobre a nossa sorte, nos conduziu sem o 

sabermos, por entre o bloqueio inimigo e este porto amigo. 
Qual nao foi a nossa satisfaqao quando encontramos um povc 

possuido dos mais elevados sentimentos de honra e de patriotismo 
conservando no meio das paixoes ama prudente moderagao, que sc 
sabe avaliar quern como nos o presencia. 

Briosos e valentes pernambucanos! Nos vos declaramos o fim 
principal de tocar as vossas praias; sabei: foi contar-vos com fideli- 
dade o que em Portugal se machina contra vos, e igualmente sermos 
testemunhas do vosso estado politico. 

Portugal, desde Outubro, trabalha com o derradeiro esforqo 
por introduzir no Brazil pelo menos 4.000 homens, e nos conjectu- 
ramos que por todo o mez de Janeiro de abordar as nosass praias. 

Este passo nos sera incommode, mas sera mil vezes mais funesto 
aquelle desgracado e caprichoso reino. 

Cad. 7 
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Pernambuco e Alagoas, ou ambas as provincias juntameute, eao 
o alvo desta expediqao; o povo de Lisboa e os europeas para alii 
emigrados instao com furor para que se enviem tropas para estes 
pontos, afim de serem deffendidos suas propriedades e seus compa- 
triotas; para interessar o Governo elles pintam com negras cores, e 
ate com atroz calumnia, os diarios insultos que se fazem aos europeus 
aqui residentes; e para facilitar a empreza tern tornado o ridiculo 
partido de descrever-nos como um povo insubordinado; elks assegu- 
ram que a vossa tropa e pequena, sem ordem nem disciplina; que os 
soldados commandam os officiaes, que o vosso Governo e um phan- 
tasma, que nada pode senao vos obedecendo, que so a vista da tropa 
e aos primeiros impulses dos soldados europeus correreis espavori- 
dos ao centro das mattas, porque nao sois outra coisa mais que um 
povo amotinado e faccioso. 

Pemambucanos, eis aqui somente a noticia que feria aos nossos 
coraqoes. 

Todo o mundo sabe que soldados sem a cega obediencia sao 
animaes furiosos que a si mesmo se devorao, e que um povo sem 
Governo e a maior das desgraqas. 

Hoje, porem estamos certos do contrario; elegestes um Governo 
da vossa confianqa; a elk somente entregastes o regulamento da 
vossa conducta; tendes officiaes corajosos capazes de vos conduzir 
ao campo da gloria. 

E' verdade que a suspeita e a paixao vos conduzem algumas 
vezes a medida que a prudencia reprova; mas ainda no meio destcs 
excesses admiramos a vossa moderaqao, e estamos certos que vos 
mesmos nos momentos de calma conhecereis os funestos resultados 
de um proceder que as nossas circumstancias de suspeita tokrao, 
mas que, repetido tomar-se-ha sem duvida a origem de nossa 
desgraqa. 

Na verdade Pernambuco e uma provincia de quern se pode es- 
perar tudo; venhao embora nossos inimigos; soffreremos algum 
incommodo, mas elks serao infallivelmente rechaqados, e nossos pre- 
juizos resarcidos sem que nos seja necessario demandar o Tejo; as 
provincias estao colligadas; nao ha poder capaz de escravisar-nos: 
o nosso magnanimo defensor protesta que os portuguezes assenhorea- 
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ram-se do Brazil, mas nunca dos Brazileiros; mas se elle estivera 
em Pemambuco diria talvez: "virao os portuguezes ao Brazil, mas 
primeiro os seus corpos entulharao os nossos portos para ao depois 
invadirem as nossas cidades". 

Permittao os ceos que os nossas inimigos nao consigao dividir- 
nos para enfraquecer-nos; nas convulsoes politicas as desconfiangas 
sao necessarias; mas quando sao temerarias e imprudentes tornao o 
povo voliuvel e inconstante, acaba-se a forga, reina a anarchia, perde- 
se a patria; os pernambucanos tern tido tempo para saber escolher; 
resta colher a fructa da sua mesma escolha pela cega obediencia as 
autoridades por elles mesmos constituidas e esperar sem impaciencia 
pela nossa sabia constitui^ao brazileira, que nao tardara a vir sanar 
os nossos males. 

Os europeus emigrados do Brazil para Portugal, tendo-se envol- 
vido nos nossos negocios politicos comprometteram-se a si a seus 
compatriotas; advogando ainda a sua causa tornarao-se cada vez 
mais nossos inimigos; e para tantas victimas innocentes nao sejam 
sacrificadas no acto de alguma invasao, seria prudente que os senho- 
res europeus aqui residentes representassem ao governo de Portugal 
e ao de Madeira que jamais tamassem medidas hostis contra esta 
provincia, porque em lugar de os proteger excitariao o odio dos pa- 
triotas contra elles, e os arriscariao aos funestos effeitos da guerra 
civil; talvez este so passo puzesse em socego Pernambuco e salvasse 
os ditos senhores dos males que elles bem conhecem quanto estao 
imminentes se houver alguma invasao neste paiz. 

Nos estamos persuadidos da innocencia de muitos que aqui resi- 
dem; porem criticas e apertadas circumstancias prodazem quasi 
sempre extraordinarios sucessos, e se elles consultarem seus proprios 
interesses serao apressados em abra^ar esta medida. 

Eis os nossos sentimentos a respeito de uma provincia a quern 
tanto amamos, respeitamos e somos gratos pelo bom acolhimento que 
Ihe temos merecido. 

Recife, 24 de Dezembro de 1822. 
Cyfriano Jose Barata de Almeida — Antonio Manoel da Silva 

Bueno — Francisco Agostinho Gomes — Diogo Antonio Feijo   
Jose Lino Coutinho. 
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Portugal nao reagiu como se esperava, como prome- 
tiam os loquases deputados portuguezes e da a entender esse 
raanifesto de Recife. 

A impotencia material fora as suas algemas no caso 

da independencia de suas colonias ultramarinas. Por isso 
ele se indignava e parecia espumar de raiva incontida. Aiu- 
oa estavam bem frescos na memoria de todos os desastres 
estrepitoso de Burgoyne, de Cornwallis e de outros, nas ve- 
Ihas 13 colonias anglo-americanas. 

Pois se a Inglaterra, tendo ja um pe no Canada, nao 

poude em 1775-1781, com os seus antigos colonos, coman- 
dados por Washington, como e que, Portugal, uma nagao 
sem recursos podia tentar qualquer cousa, militar ou naval- 
mente, contra suas antigas colonias? Sob o ponto de vista 
estrategico, alem de ja o ser sob o ponto de vista financeiro, 

tal empreitada era impossivel, mas os sinatarios do manifes- 

to supra, ainda estavam sob a influencia da atmosfera alu- 
cinada de que haviam saido. Eles vinham da fornalha! 
Eles tinham saido da cova dos leoes em furia! Era natu- 
ral que, ainda tivessem pruridos de desassocego a respeito 

de Portugal se conformar com o que a fatalidade Ihe im- 
punha. 

Outra cousa que, resalta nao so dos manifestos citados, 
como tambem da atuacao dos deputados coloniais nas cor- 
tes e que o velho principio da autonomia das provin- 

cias se mantinham em flutuagao. Nao estava esquecida a 

tradigao de autonomia das antigas capitanias, que antes de 
1808 se entendiam directamente com Lisboa. Depois disso 

houve a centralisagao no Rio de Janeiro, com o estabeleci- 
mento do governo reinol dos Bragangas. Procurou-se 
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concentrar no Rio de Janeiro o principio da governa^ao, 

que estivera distribuido nas diversas governagoes parciais. 
A velha tradigao colonial das capitanias, nao fora es- 

quecida. E' certo essas provincias se reuniam, em uma s6 
nagao, mas tal era o grau de autonomia que elas deveriam 
possuir que seria precise que Portugal nelas reconhecesse a 
autonomia de cada uma. Assim foram tambem as 13 co- 
lonias anglo-americanas. Elas formavam unidades perfei- 
tamente distintas. Eram colonias, que se haviam coligado 
para atingir um objetivo comum. Nem sempre, os objeti- 
vos de cada uma, podiam ser identicos aos das demais. Situa- 
das em regioes as mais diferentes, sob os aspectos geogra- 
ficos ou economicos, compostas de gente em diversos 
niveis mentais, educacionais, morais, raciais, e em 
civilisagao; nao estando todos os aglomerados humanos no 
mesmo degrau de necessidades de consume e portanto de 
standard de vida, ou no mesmo grau de poder aquisitivo, 
porque uns eram mais opulentos de que outros, uns preci- 
sando de uma determinada politica aduaneira, para se des- 
envolver, outras tendo imperiosa necessidade de politica al- 
fandegaria completamente oposta, uns tendo precisao de 
uma certa orientagao financeira, outras ja repelindo essa 
mesma orientagao financeira, que sendo remedio sine qua. . . 
para alguns, era uma violenta toxina para outros, havia ne- 
cessidade absoluta de certa elasticidade na governagao de 
cada uma dessas aglomeragoes. 



CAPlTULO VI 

A F^RA DESENJAULADA 

Dois acontecimentos de nosso interesse, ocorreram no 
novo pais constituido desde 1822 com a separagao das colo- 
nias brasileiras: 

a) A independencia do Uruguay; 
b) A questao do celibato clerical. 

Estudemos metodicamente cada um desses eventos, que 
empolgou todas as atenqoes da nova naqao. (9) 

O Uruguay constituia a evoluqao de um agregado hu- 
mano hispano-americano, estabelecido no baixo rio Uru- 
guay, ao norte da foz do Prata, em frente a outro nucleo 
Hispano americano, denominado Buenos-Ayres. 

Quando a Espanha, obteve pelo tratado de Tordesi- 
Ihas o seu quinhao americano, ficou a sua parte com as duas 
portas da America sulina: a boca do Amazonas e a boca 
do Prata. 

(9) Nessa epoca Feijo esteve ausente do Parlamento Nacional. 
Nao creio que isso sinificasse que o emerito sacerdote se tivesse alheiado 

dos negocios pofitico-administrativos brasileiros e nem que ele merecesse estar 
etn uma plana inferior sob o ponto de vista de homem de estado. 

Penso que o afastamento de Feijo, nessa decada, foi antes devido a sofrer 
ele a hostilidade dos Andradas que, a chegada do padre de Portugal e a 
formagao da primeira representagao junto a Assembleia constituinte nacional es- 
tavam de cima. Os Andradas nao poupavam a Feijo, como veremos mais adeante. 

Nao fosse isso, o insigne sacerdote teria saido do seu recolhimento, em 
sua provincia bem antes de 1826. 
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Nessa partilha da America do Sul, pelo famoso tratado 
presidido pelo papa espanhol Alexandre VI, Portugal nao 
conseguiu ficar, a nao ser com a £6z do rio de S, Francisco, 
o que nao dava para, por ele penetrar pelo interior, porque 
logo a cem quilometros da sua foz, estava a cachoeira de 
Paulo Afonso. Formidavel impecilho a penetraqao! 

Os espanhois nao se aproveitaram da boca do Ama- 
zonas por onde poderiam ter penetrado com seus galeoes ate 
o Peru, colonisando nao so as suas ribanceiras, como tam- 
bem as margens de seus afluentes, mas, Ihes ficando dificil 
pelo clima a entrada pelo Amazonas, eles so se aproveitaram 
da entrada ao sul, isto e pela boca do Prata, colonisando a 
bacia dos Parana-Paraguay-Uruguay. Por isso e que, 
abandonada pelos espanhois, a bacia do Amazonas, foi ela 
uma preza facil aos Portugueses, que a incorporaram aos 
seus dominios, os quais depois foram constituidos no Brasil. 

Penetrando pelo Prata acima, os espanhois, forma- 
ram no decorrer dos tres seculos varios nucleos de colonisa- 
^ao, que se foram escalonando arriba pelo Parana, pelo Uru- 
guay e pelo Paraguay. Com os sucessos europeus, esses 
nucleos, no inicio do oitocentismo, se emanciparam em pai- 
ses livres, que se chamaram: Paraguay, Corrientes, Entre 
Rios, Formoza, Sta. Fe, Buenos Ayres e Uruguay. A res- 
peito do Uruguay, os lusos tentaram se assenhorear da mar- 
gem norte do Prata, desde 1680 com Manoel Lobo, mas os 
espanhois conseguiram os levar para o norte, firmando no 
Jaguarao e no Quarahim as fronteiras entre a lusitanidade 
e a colonisagao hispanica. Com o desenrolar dos aconteci- 
mentos e com a passagem dos tempos, esses nucleos primi- 
tives, foram tomando vulto a ponto de irem-se formando 
em paises de certa importancia. Como em astronomia se 
aplica o principio newtoniano, de que, os corpos se atra- 
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em na razao direta das massas e inversa do quadrado das 
distancias, podemos tambem em sociolog-ia fazer uma nor- 
ina, que se observa na pratica. Os nucleos de populagao se 
atraem na razao direta das similitudes etnico-sociais e 
das massas e inversa das distancias. Foi assim que, os 
nucleos espanhois se foram desligando de Madrid e ten- 
dendo a seu unir em um so Estado. 

Tratava-se de uma poeira de pequenos paises, que eram 
nucleos de povoamento desenvolvidos. Diversos focos de 
atragao se fizeram sentir sobre eles, que tinham uma pe- 
ouena massa. Ao norte o Imperio brasileiro, com sua mas- 
sa enorme, mas com uma disparidade notoria sob os pontos 
de vista etnicos e sociais, alem de se situar a uma distancia 
grande. Ao nordeste ainda o Paraguay, nao deixou de ten- 
tar atrair sobre si, como se fosse um astro rei, essa grande 
quantidade de satelites, que, como em uma via latea, oci- 
lavam no espago do baixo Parana e do baixo Uruguay. Mas 
o Paraguay, estava em condigoes exatamente inversa do 
imperio brasileiro. Quanto a massa, o Paraguay, so podia 
oferecer pequena, nesse jogo sideral, que se operava. A 
distancia ainda que diminuida pela navegagao pelo Paraguay 
abaixo, ainda que menor que a do Imperio, nao era sufi- 
cientemente curta para fazer com que, o Paraguay, pudesse 
levar a melhor nesse pareo. Quanto as similitudes etni- 
cas e sociais, entre as quais o idioma, a religiao e os costu- 
mes, o Paraguay apresentava grandes vantagens, aumen- 
tadas pela facilidade relativa de comunicagoes fluviais. Ao 
sul, os pequenos Estados hispano-americanos ainda orbita- 
vam, sob a influencia atraidora de BuenosAyres, que os 
ameagava engulir. Sob o aspeto distancia, Buenos Ayrcs 
se favorecia, sobre os demais focos de atragao, tendo enor- 
mes vantagens sobre os demais, ainda mais exacerbadas pela 
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facilidade das comunica^des fluviais em forma de tenta- 
rulos de polvo, as quaes punha este grande foco central em 

ligagao facil e barata com os demais centros de povoamento 
hispano-americanos. Os demais nucleos de colonisaqao, que 

se haviam feito paises livres hispano-americanos, a massa 
respetiva de cada um deles era tao pequena, que nao dava 
para cxercer uma grande forga atraidora. 

Assim evoluia o micro-cosmos da bacia do Prata. Do 
equilibrio entre essas for^as todas que se chocavam diver- 
gentes, saiu a evolugao historica do estado de fato de cada 
um dos nucleos de povoamento hispano-americano. O Uru- 
guay foi assim e levou ocilando em torno da orbita do Im- 
perio brasileiro e da de Buenos Ayres, ate que nenhuma 
delas logrou veneer a outra, se anulando ambas e a resul- 
tante do entrechoque das duas forgas, sempre perturbada 
pela interferencia da do Paraguay, da de Entre Rios, c da 
de Corrientes, saiu a independencia desse nucleo sulino his- 
pano-americano, com capital em Montevideo. 

Os lusos-americanos fundaram Colonia, ao norte da foz 
do Prata, mas os hispano-americanos no decurso dos tem- 
pos, fizeram dessa regiao um nucleo hispano-americano, se 
estendendo para o Norte, a ponto de fazerem abranger na 
forga hispano-americana, toda a regiao do baixo rio Uru- 
guay, ate ao Atlantico, incorporando-a ao vice-reinado do 
Prata, que em 1810 proclamou a sua separagao, a qual se 
operou jungida a regiao uruguaya a Buenos Ayres ate que, 
so em 1819 sob o protetorado de Artigas, essa regiao se 
separou de Buenos Ayres, passando a orbitar sob a influen- 
cia do Brasil. Estavam Buenos Ayres e o Brasil a dispu- 
tar o Uruguay cada um a puxa-lo para o seu lado, ate que, 
em 1825 os brasileiros, ocupando Montevideo, sofreram o 
cerco feito pelos bueynarenses, estourando em 1826 uma re- 
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volucao separatista, que tinha por objectivo a constituiQao 
do Uruguay em uma nagao soberana. 

Em virtude disso, houve uma luta armada entre os 
brasileiros que tinham por objetivo a continuagao na re- 
giao, que para eles tinha o nome de provincia Cisplatina e 
as forqas de ambos os partidos se chocaram em guerra, da 
qual sobresaiu o encontro de Ituzaingo, ou Passo do Ro- 

sario que decidiu a contenda. Em virtude da luta ter re- 
sultado pouco para o que esperava o Imperio, que se achava 
distante das suas bases de operagoes. (10) 

(10) Esse encontro armado o mais serio dessa campanha da Cisplatina. 
foi um ato de tragedia sanguinolenta, interpolado no longo duelo de manobras 
de Barbacena e Alvear. 

Com a invasao da Cisplatina por Lavalleja, e com a inercia de Lecor em 
Montevideo, a Banda Oriental caira por complete nas maos inimigas, com 
•excegao da faixa litoranea, protegida pelos canhoes de esquadra brasileira, que 
Brown nao comeguira varrer da fos do Prata. 

Assim Alvear concentrado com o exercito nacional argentino, e com as 
forqas uruguayas, na parte norte da Banda Oriental, reunia para mais dez mil 
homens. 

Com esse exercito numeroso Alvear pretendia levar a guerra ao Rio Grande 
do Sul. Sen objetivo declarado era a invasao do territorio brasileiro da Pro- 
vincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul. 

Emquanto isso, Barbacena se punha a frente do exercito brasileiro. 
Eram apenas 4.296 homens. 
Barbacena tinha por objetivo a defesa do territorio. Estava obrigado a 

•estrita defensiva com esses magros recursos, e assjm declarava ele ao Mi- 
nistro da Guerra, o Conde de Lages: "No estado em que me acho, serei 
reduzido a pura defensiva". E que esses propositos de defensiva persistiram 
no animo do cabo de guerra brasileiro, esta evidente no que mais tarde escreveu 
ao ministro; 

" Emquanto eu nao tiver forqa igual a sua, ou nao commetter o 
inimigo algum grande erro estrategico, permanecerei em pura defen- 
siva, attrahindo-o quanto puder para o interior, porque nesta direcqao 
eu ficarei cada dia mais forte em gente, cavallos e muni<;5es, e elle 
mais fraco em todos estes elementos 

Logo o objetivo do comandante brasileiro era de defensiva estrita, de 
absoluta defesa, de resguardo do territorio apenas. Nada de ofenslvas, nada 
de ataques. Com tao magros recursos seria loucura pensar em tal. 

Nem poderia ser outro o proposito de Barbacena, senao o de defender 
a territorio rio-grandense apenas, e se houvera pensado em ofensiva por 
Entre Rios, e na expulsao dos argentinos para alem rio Uruguay, foi na 
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De fato, para que o Imperio pudesse manter uma guer- 
ra no Prata exigia esse fato, um esforgo dez vezes maior 
do que, o dispendido pelos hispano-americanos de Buenos 

hipotese de Ihe serem dados os elementos que para esse fim pedira, os quais 
na0 Aoa™ssauPmirtaoOSconiando Barbacena, as forqas brasileiras s® ach™ 
divididas em dois grupos. Um, o grosso, em Sta Anna de A.296 home 
como vimos, e o outro no Jaguarao e em Pelotas de 1.572 homens chefiad 
pelo Marechal Brown. 

Barbacena impoz como objetivo imediato, a sua junqao com essas forgas 
de Brown. • 4. t 

Alvear, que conhecia essa fragmentagao das forgas adyersanas, tratou 
impedir a jungao dos dois grupos brasileiros, separados por tao grande distancia. 
Assim pensou em uma marcha entre dois grupos adversos, batendo-os cada um 
de per si. 

Em Dezembro de 1826, Alvear inicia a sua marcha sobre o Rio Grande, 
partindo de Durazno, e subindo o Rio Negro. Pretende evidentemente, por 

uma marcha forgada, ultra rapida, pelas margens desse ro. se colocar 
entre Barbacena e Brown, penetrar no Rio Grande, por Bage, Santa Tecla e 

6 alto Camaquan, e bate-los separadamente, com todo aquele " sabor napoleo- 
nico " de concepgoes. 

Alvear corre como um doido pelo Rio Negro arriba, tudo sacrificando 
para chegar antes da jungao de Barbacena e Brown. 

Assumindo o comando das forgas brasileiras a 1.° de Jane'Iro de 1827, 
Barbacena se da pressas em abandonar Sta. Anna do Livramento, aquela 
pessima localisagao em que havia o General Rosado, seu velho professor, 
feito acampar o exercito. Marchando para leste Barbacena demandava o alto 
Camaquan, onde pretendia encontrar as forgas de Brown. Inicia a marcha 

a 13 de Janeiro de 1827, e se cobre pelo flanco direito com o destacamento 
Earreto que ele, Barbacena fez marchar paralelamente pelo divisor do rio 
Negro com o Ibicuhy. 

Ao mesmo tempo Barbacena expedia ordens a Brown de remontar o 
Jaguarao, protegido pelo flanco esquerdo, isto e, do lado do inimigo pela 
Brigada ligeira de Bento G'ongalves. 

Assim as trez colunas das quaes duas brasileiras, e entre estas uma 
argentina corriam concentricamente em direcgao a Bage. 

Sacrificando a sua cavalhada, Alvear nada poupa para chegar em tempo 
propicio de impedir a jungao. 

Voando com o seu exercito, Alvear logra chegar a 26 de Janeiro a Bage, 
onde inexplicavelmente se detem, dando tempo a que Barbacena passando 
mais ao norte pelo Ibiramirim, protegido por Barreto que Ihe faz uma cortina 
impenetravel aos olhos do inimigo, se encontre com Brown a 4 de Fevereiro 
no Lixiguana. 

Alvear, inativo e tonto, sem noticias, ludibriado pelas forgas de Barreto, 
permanece em Bage ate 2 de Fevereiro, procedimento esse que nao pode 
deixar de ser fatal ao seu objetivo de impedir a jungao. Alvear depois justi- 

a sua at'tude pelos temporais formidaveis que se desencadearam, ou que se iosse verdade seria um impecilho para ambas as partes. 
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Ayres e das cercanias do rio Uruguay, de onde se ve muito 
concretamente, porque se aplica bem o principio de que, os 
povos se atraem na razao inversa das distancias e na di* 
reta das massas e das similitudes sociais. 

Assim a 4 de Fevereiro estava realisado o objetivo imediato de Barbacena. 
Aumentaram-se sobremodo as suas forgas: — foram os inimigos atraidos 

para o interior e ele Barbacena ating ra afinal uma regiao pedregosa e mui 
propicia para a utilisacao da sua superioridade em infantaria. 

Fracassara Alvear na sua tentativa, e por isso Brandsen afirma; 
"O inimigo logrou o seu objective e esta em communicagao di- 

recta e perfeitamente livre com as divisdes que espera e que estao 
marchando do Rio Grande e Porto Alegre". 

A 4 de Fevereiro quando as forqas brasileiras se juntaram, Brandsen no 
Conselho reunido por Alvear em Bage, pergunta se esta afinal perdida toda 
a esperan^a de impedir a reuniao das forqas de Barbacena, ao que recebe 
a resposta afirmativa. 

Apos esse suce so de monta, o Marechal brasileiro, por entre as fragas 
de alto Camaquan, reorganisa as suas for^as, e confiante espera que o adver- 
sario ainda muito superior em numero o ataque. 

Alvear que havia nexplicavelmente se meudo em Bage, inativo, resolve 
" desistir por ahora, de todo plan de persecusion hasta despues de remontada 
la caballeria y de occupar el territorio enemigocomo dLia Brandsen. 

Assim toma a marcha para o norte, sobre S. Gabriel e o Ibicuhy com 
o fko de remontar a sua cavalaria, e de ocupar territorio inimigo. 

Barbacena permanece na sua posigao defensiva durante os dias 4, 5, 6, 
7 e 8 de Fevereiro, e so depois de ter tido noticias de que Alvear saindo 
de Bage rumava o Norte, marchando sobre S. Gabriel e o Ibicuhy, sae ao 
encalqo do general argentino. 

Era alias a unica resolugao que competia a Barbacena tomar. 
Embora com um effective de quasi a metade do inimigo, e com uma 

cavalaria que regulava por um terqo da do exercito republ.cano, o Marques, 
de Barbacena nao podena permanecer inativo no Camaquan, deixando que 
o inim.go taiasse o Oeste da Provincia. A sua rmssao era sempre a mesma: 
livrar o territorio da invasao inimiga. 

A 12 de Fevereiro Alvear atingiu S. Gabriel, onde nao se deteve, 
passando ao Cacequy, ai deixando as suas impedmientas. 

Barbacena se fazendo preceder por uma forte guarda avangada consti- 
tuida pela Brigada ligeira de Bento Manoel Ribeiro, de quem recebia escla- 
recimentos colhidos no flanco direito inimigo, por sua vez entra em S. Gabriel 
a 17 de Fevereiro. 

Ai recebe o comandante brasileiro comunicado de Bento Manael, de 
que Alvear, bruscamente mudando de direcgao, para Sudoeste, iria atravessar 
o Sta. Maria pelo passo de S. Simao. 

E' bem possivel entao, que, haja cogitado Barbacena de atravessar o 
Sta Maria mais acima, pelo Passo do Rosano e dar combate ao inimiga 
na outra margem, talvez se aproveitando de qualquer erro de Alvear, porque 
nas suas comunicagoes com o Ministro da Guerra, o conde de Lages, nota-se 
entao um grande optimismo: 



— 109 — 

Em virtnde disso, o Imperio resolveu reconhecer a in- 
dependencia do Uruguay, que sob o protetorado do Brasil, 
de Buenos Ayres e da Inglaterra, tomou o nome de Repu- 

" A derrota do inimigoescrev'a ele de S. Gabriel, no dia 
17 ao ministro, "sera certa e total, se eu conseguir alcangal-o. Para 
esse fim marcho amanha (18) de madrugada pelo Passo do Rosar'o, 
deixando aqui, doentes, bagagens e munigoes de bocca. Tambem 

deixo algumas munigoes de guerra, e farei quanto couber em minhas 
faculdades para dar um combate que terminara a guerra para sempre e 
cobrira de gloria o exercito nacional". 

Nao sei em que justificar tamanho o otimismo do chefe brasileiro. 
Estaria ele na convigao de que Alvear se retirava abandonando o 

territorfo brasileiro, para a Banda Oriental? Nao vejo elementos para essa 
convigao. So o fato dele mudar a diregao da marcha para Sudoeste e 
se encaminhar pelo Passo de S. Simao em vez de passar o Ibicuhy pe'o 
Pas^o do Umbu, nao constitue base sob'da para essa convigao. O fato de 
Lavalleja estar na retaguarda tambem e indicio muito fraco para essa con- 
vigao que parece tao arraigada. Alvear, poderia com essa mudanga de 
diregao buscar Alegrete. Lavalleja sempre foi o destacado com os seus 
oriental para as posigoes arriscadas. Foi ele quern guardou o flanco na 
marcha sobre Bage; — foi ele ainda quern abriu a marcha sobre o Ibiramirm, 
Nada se pode extranhar que Alvear o tenha destacado para proteger essa 
marcha-para noroeste. 

Alvear, porem, nao passou pelo Passo de S. Simao, como estava seguro 
Bento Manoel; — volta-se mais para montante, em diregao do Rosario, 
talves na esperanga de surpreender as forgas brasileiras em flagrante delito 
de travessia do rio. 

Verifica-se que os dois chefes estavam na suposigao veemente de que 
o 'inimigo fugia a batalha. Cada um deles ectava seguro de que o adversario 
eviteva o encontro. E' evidente que Barbacena, bem poderia supor isso. 
mas nunca Alvear que caminhava na frente. Se tivesse querido se bater, 
bastaria parar na sua marcha e os brasileiros o teria encontrado por forga. 

Seja, porem, como for, nessa emergencia a critica que merece o coman- 
dante brasileiro, reside no seguinte: Fez Barbacena caminhar Bento Manoel, 
muito a frente do seu exercito, e principalmente muito a direita do inimigo de 
modo que quando teve necessidade de esclarecimentos, quando o inimigo virou 
da diregao S. Simao para Rosario, Barbacena nao tinha nenhuma forga escla- 
recedora entre o seu exercito e o inimigo. 

Entlo Bento Manoel estava longe por demais e inativos, sem nada adean- 
tar, e Barbacena ficou cego do movimento inimigo sobre o Passo do Rosario. 

+ * + 

Alvear a 20 pela madrugada, afnge o Sta. Maria, no Passo do Rosario. 
Barbacena ainda estava distante. 
^vear teve, porem, uma decegao, encontrando a regiao alagadiga dos 

banhados vizinhos do Passo do Rosario, cou a que o colocava em inferio- 
ndade deante dos brasileiros postados nas cochilias fronteiras, no divisor do 
Ituzaingo com o Cacequy. 
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blica Cisplatina. Nesse mesmo ano, Rosas, iniciava em 
Buenos Ayres a sua ditadura, que nao foi outra cousa, 
senao a manifestagao exacerbada de Buenos Ayres atrair 

Faz entao as suas forgas retrocederem, sobre as cochilias, se defrontando, 
nas sangas do Barro Negro e do Areal com as tropas de Barbacena, for- 
madas no lado oposto das sangas. Ai trava-se o combate. 

Do encontro propriamente dito, muitas descrigoes tem sido feitas. 
Nao quero incorrer em fastidiosas repetigoes. Apenas me quero referir 

a critica feita por Caxias, que censurou Barbacena, muito judiciosamente, 
por ter ele ali tornado a ofensiva. 

"quando deveria guardar a defensiva, esperando o inimigo na 
posigao que foi obrigado a occupar, compellindo-o a deixar a em que 
vantajosamente se achava para vir a atacal-o(Max Fleiuss). 

Esse foi um erro, talves explicavel, pelo entusiasmo da tropa, o qual se 
comunicara ao chefe. A parte oficial do Marechal Brown diz porem: 

" Pela proximidade do inimigo e em consequencia de nao ter 
sido avisado pela guarda avangada, quando esta o encontrou e 
estando em distancia de tiro de bala, nao houve tempo para fazer 
outras disposigoes, que nao fossem atacal-o". 

Com a defensiva, Barbacena teria tido multiplas vantagens; — pois que 
nao so ficaria guardando a vantagem da posigao, como se aproveitaria da 
sua superioridade em infantaria, dando tempo a que Bento Manoel Ribeiro, 
qual Desaix em Marengo, chegasse a tempo de tomar parte decisiva na batalha. 

Barbacena entretanto parece que foi precipitado. Nao quiz aguardar esses 
acontecimentos. 

Apos isso o combate consistiu sinteticamente em cargas da cavalaria 
argentina, que repetidas vezes e repelida com energia e superioridade. Callado 
chefiando a esquerda brasileira e nitidamente vencedor, mas Barreto e Bento 
Gongalves a direita, nao podem resistir ao numero e principalmente ao m- 
cendio da macega que os envolve. Assim, nestas condigoes, Barbacena toma 
o alvitre de romper o combate mandando a retirada, que em completa ordem 
e feita sobre o Jacuhy, enquanto que os argentinos e orientais se retiram 
para Corrales na Banda Oriental. Lavalleja recebe de Alvear, entao, ordem 
terminante que nao siga os brasileiros, e Barreto acompanha observando de 
longe o exercito inimigo que transpoe a fronteira, se internando no Uruguay. 

Nao se sabe porque Bento Manoel Ribeiro, com tao importante fragao 
do exercito brasileiro, nao correu a tomar parte na refrega ao ouvir o 

estrondo da artilharia. Foram 1.101 homens que estiveram afastados da luta, 
sem se saber porque. Quasi que isso valeu a vantagem adquirida com a 

jungao de Barbacena com Brown. Nao posso atinar com uma razao seria, 
que justifique o procedimento do chefe gaucho, ao preferir o papel ingrato de 
Grouchy, a gloria com que se cobriu Desaix. Preferiu ser o Bazaine de 
Spicheren do que o Mac-Mahon de Magenta. 

Esta questao tao prenhe de interesse tem encontrado os seus commenta- 
dores, cujas opinioes eu me limito a reproduzir em parte. O Visconde de 
Barbacena, filho do Marechal Felisberto Caldeira Brant Porrtes, o comman- 
dante brasileiro em Ituzaingo, assim se exprime sobre a conducta de BentO' 
Manoel: 
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para si us demais nucleos hispano-americanos da regiao dos 
rios Parana-Paraguay e Uruguay. Isso so, em parte, o 
futuro devia concretisar na Republica Argentina, dela cs- 

"O Coronel Bento Manoel preferio deixar perigar o exercito 
c nao trazer o concurso de suas tropas para completar a victoria. 
Si o Marquez de Barbacena tivesse podido dispor da Brigada, de 
certo a ala direita reforgada teria alcangado inteiro triumpho. Todas 
as circumstancias estabelecem a irrecusavel prova de que Bento 
Manoel faltou intencionahnente a acgao ferida em 20 de Fevereiro 
em Ituzaingo. Homem bravo, afeito a luctar nao faltou ao seu 
dever, aos seus naturaes instinctos, senao por um calculo injustifi- 
cavel(Max Fleiuss). 

Seweloh, oficial distinto, que servia outao de ajudante de ordens de 
Barbacena, assim diz: 

" Bento Manoel tem de dar conta do seu inexplicavei com- 
portamento 

Osorio que figurou valentemente na batalha assim diz): 

" Fora Bento Manoel quem pedira ao Marquez de Barbacena 
para sahir de observagao ao inimigo, nao devendo ter accedido a 
semelhante pedido; — que observar o inimigo 20 bastavam e que 
da imprudencia da satisfagao do pedido resultou vir a fazer falta 
a brigada de Bento Manoel, na batalha de Ituzaingo". 

Penso que o temperamento ardoroso de Bento Manoel exagerou a sua 
missao caminhando muito na frente de Barbacena, e por demais a direita do 
inimigo, de modo que este tendo virado para esquerda deixou a Brigada 
de Bento Manoel muito longe para poder intervir... 

A retirada de Alvear e outro ponto interessante a ser discutido. 
Foi ele acusado acremente pelo seu governo. Nao creio que ele, se 

tivesse tido meios, houvesse deixado os brasileiros livres de perseguigao. A 
sua cavalhada estava exausta, os seus recursos haviam se fundido, a sua 
gente estava estenuada. 

Alvear se retirou por que temia uma nova agao em que viesse a tomar 
parte a brigada de Bento Manoel. 

Quem venceu a batalha? 
Nao se deve perguntar, quem venceu a batalha do Passo do Rosario, 

mas sim quem foi o vencedor do duelo entre Barbacena e Alvear, desde a 
1. de Janeiro, ate o fracasso da primeira invasao do territorio rio-grandense. 

Acho que a batalha do dia 20, pouca importancia representa, s6 de per si. 
d? mL/aa

SUrniU T,f g"mas carPs de cavalaria repehdas, em um incendio ae macega, e no furto de umas bandeiras, que nao foram tomadas no campo 
da luta. Apezar disso figuram em Buenos Ayres como trofeos de Ituzaingo. 
Fis a smtese dessa batalha. 

Para se conhecer bem desse duelo, e necessario se acompanhar as ope- 
ragoes antecedentes e as consequencias desse encontro do dia 20. 

bo tendo em consideragao todos os fatores decorrentes desse estudo se 
podera tazer idea de quem haja levado a melhor nesse duelo. 
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capando entretanto o Paragray. Este com Francia e os 
dois Lopez tentou fazer o mesmo que, Rosas, isto e atrair 
os demais nucleos hispano-americanos. O Uruguay passou 

Depois de ter feito isso, eu penso que o encontro considerado sob o 
ponto de vista tatico, resultou indeciso. 

O general arpentino nao soube ou nao poude tirar vantagem alguma 
desse combate, apesar de haverem sido Os brasileiros os primeiros a se retirar. 

Sob o ponto de vista estrategico, acho que Barbacena venceu a campanha. 
Isto me parece evidente. Realisou perfeitamente o seu objetivo estrategico. 
Com for^as numericamente muito inferiores, de quasi a metade dos efetivos 
inimigos, mal preparadas, mal vestidas, mal alimentadas, faltas de recursos, 
defendeu o territorio patrio, livrando-o de inimigos. 

Alvear que pretendia invadir o Rio Grande do Sul, nao teve o sen 
objetivo satisfeito, porque se retirou desanimado para Corrales. 

Se percorrermos a historia vemos uma infinidade de batalhas e de cam- 
panhas que se assemelham a do Passo do Rosario. 

Nao teriamos grande esforgo, em mostrar a semelhanqa da campanha de 
Turenne na Ahacia para a expulsao dos Imperais, como os encontros succes- 
sivos de Entzheim e de Turkheim. Frederico o Grande, se viu em situagoes 
muito peores do que Barbacena, sob o ponto de vista tactico depois dp 

Kunersdorf; nem por isso deixou de veneer o duelo com Soltykoff. 
A campanha napoleonica de 1807, com a manobra de Pultusk, produzai 

ao Imperador francez resultados semelhantcs aos obtidos por Alvear. Napoleao 
venceu, tacticamente mas, estrategicamente, Benningsen frustou a entrada do 
Conquistador no solo russo. 

O un"co resul'ado obtido " e que os russos repelidos sobre Ostrolenka 
sao separados dos prussianos". 

E se na campanha da Russia de 1812, fossemos procurar uma similitude, 
encontrariamos ainda Alvear na posigao do Grande Corso depois da batalha 
de Malo-Iaroslawetz, batalha violenta e indecisa que iniciou a retirada dolo- 
rosa do Imperador frances. 

Penso, porem que nenhum desses casos citados tern tanta identidade com 
a campanha de Ituzaingo como a que, preludiou e foi consequencia da batalha 
de Valmy em 1792, em que os exercitos revolucionarios de Kellermann e de 
Dumouriez, fizeram se retirar da Franga as forgas aliadag prusso-austriaca^ 
de Brunswick e de Clerfayt. Por todos Os motivos a campanha de Ituzaingo 
me parece uma reedigao do que se deu em Valmy. Apenas uma diferenga 
se assignala. Valmy nao tendo sido uma batalha, como diz o Coronel (Colin, 
teve entretanto uma repercussao historica formidavel. emquanto que Itu aingo, 
apenas teria influido nos sucessos historicos. 

A influencia politica da campanha do Passo do Rosario entretanto, foi 
deveras interessante, o que vem provar que muita razao me assiste ao afirmar 
que Barbacena venceu o duelo travado com Alvear. Logo apos os sucesso^ 
dessa campanha os argentinos a 24 de Maio 1827, assignam uma convengao 
pela qual a Republica das Provincias Unidas do Rio da Prata reconhecc 
a independencia e integridade do Imperio do Brasil e renuncia a todos os 
d reitos que poderia pretender ao territorio da Provincia de Montevideo, cha- 
mada Cisplatina; que o Imperador promete cuidar de regular com sumo 
esmero a dita Provincia do mesmo modo ou melhor ainda de que as outras do 
Imperio, e que a Ilha de Martim Garcia voltara ao statuquo ante bellum, 

retirando-se dela as baterias e petrechos". (General Ta^so Fragoso). 
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por situates no decorrer do seculo XIX que o podiam ter 
levado a deixar de ser soberano, para integrar um grande 
pais hispano-americano, em torno do Paraguay de Solano 
Lopez. Este em 1864-1870 tentou realisar na bacia do 
Prata, o que Richelieu fizera, com fortuna, no seculo XVII 
em relagao a Franga, Bismarck iria fazer, na segunda me- 
tade do oitocentismo, quanto a Allemanha e Cavour fazia 
em relaqao a Italia, isto e a unificagao. 

Assim escapava da orbita luso-americana a chamada 
Republica Cisplatina, que no concerto sul-americano teve o 
nome de Banda Oriental. O Brasil reconhecia a impossi- 
bilidade de manter a sua forga nacional, tao longe, no Prata 
distante. A deficiencia de comunicagoes, a carencia de 
tudo o mais, fazia impossivel reter esse pedago do territorio 
imperial, que tinha deante de si um imam poderoso da atra- 
gao bueno-ayrense, que tudo fazia para tirar essa regiao da 
orbita brasileira e chama-Ia para girar no seu sistema pla- 
netario hispano-americano, que tentava concentrar e que 
mais tarde no decorrer do seculo XIX teve lugar com a 
formagao da Republica Argentina. 

O Imperio conseguindo evitar que o Uruguay, fosse 
englobado pela atragao de Buenos Ayres e mais tarde do 
Paraguay de Francia e dos Lopez, fez muito. Se nao con- 
seguiu fazer continuar incorporado no seu territorio esse 
importante nucleo de povoamento hispano-americano, tam- 
bem nao deixou que, ele fosse incorporado por Buenos Ay- 
res ou pelo Paraguay. 

Essa aventura no Prata, a qual empolgou os espiritos 
no Rio de Janeiro, porem nao fez que houvesse desinteres- 
se por outras questoes que se debatiam no Legislativo. 

* ♦ * 

Cad. 8 
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Foi assim que, o caso do celibato clerical entreteve a 
opiniao publica que muito se interessou por ele. 

Feijo em sendo uma verdadeira catapulta de fogo gre- 
go, homem dotado de uma energia inquebrantavel, impetuo- 
so como a lava de um Vesuvio, firme como uma rocha es- 
Iratificada milernarmente, corajoso como um Cyranno de 
Bergerac, solido como uma maquina de guerra, era tambem 
de uma delicadeza sentimental de uma sensitiva. Ele vi- 
brava no mais intimo das suas cordas afetivas ao ser evo- 
cada no seu espirito a sua irma, mais jovem, Maria Justina, 
que na ocasiao deveria ter seus 32 anos. 

Feijo afrontava todas as tempestades, impavido corria 
todos os perigos, vencia como um jequitiba frondoso e rijo 
todas as intemperies, como vimos, mas conservava sempre 
a sua fraqueza, bem no amago de seu coragao. Era o amor 
fraternal, que ele devotava a Maria Justina, afeigao tanto 
mais de ser admirada, como sendo purissima e sincerissima. 

Ao par desse trago profundo e marcado no perfil mo- 
ral do grande padre, Feijo tinha um amargo resaibo na sua 
origem, que era tarjada de negro, pelo ignoto e inconfessa- 
vel da sua filhagao. Eis o espinho dorido e mortificante, 
que acompanhou toda a vida do homem, que mais se elevou 
no seculo passado. Eis o cravo, que sempre recordava o 
bergo espurio e mais que isso, sacrilege, de onde viera. 

Por mais que Feijo se fizesse empolgar pelos aconte- 
cimentos, que o cercavam, por mais preso que, ele se ligasse 
aos capitulos de sua vida publica arestada, por mais apai- 
xonantes que fossem os periodos de sua existencia politica, 
por mais vivas que, fossem as paginas do seu livro de ho- 
mem eminente, que era, de estadista emerito, que se reve- 
lava a cada instante, de dinamo vivo, que se fazia em cada 
momento, em que a agao era exigida, ele sempre recorda- 
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va pungentemente aquela marca, que trazia na sua origem 
filha de pais incognitos. 

Isso o deprimia! Isso o fazia sofrer! Essa recorda- 
gao amargurada, que ele carregava consigo e que o acom- 
panhava como sua sombra, quer nos momentos angustiosos, 
em que todas as suas energias eram demandadas, quer nos 
momentos de alegria, quer ainda nos de gloria, que o seu 
feitio acarretava, quer nos instantes de duvida acerba, quer 
nos de dor acrimoniosa em que todos os sentidos do homem 
se concentram, para serem enfrentadas as dificuldades, que 
se antolhavam, Feijo trazia consigo e evocando, como se 
fosse um prazer agri-doce lembrar; era como se um punhal 
acerado, mergulhado nas costas de uma vitima, provocas- 
sem essas sensagoes exquisitas! 

Eis a sua cruz, que era o seu martirio na terra, e do 
qual nao se podia libertar! 

Cristo, que tivera a sua vida dolorosa, ao carregar o 
seu pesado lenho, mirava o alto do Calvario, como o fim do 
seu suplicio. 

Ele Feijo, nao via Calvario algum na sua frente, que 
fosse uma verde esperanga, naquele infindavel rosario de 
sofrimentos, que por certo teria.de levar para o tumulo! 

Oh! Como ele sofria nos momentos em que a solidao 
fazia mais intensas as recordagoes dessa sua origem Ao 
inenos que, se livrassem os seus semelhantes dessa situagao! 
A unica cousa a fazer, pensava Feijo, estaria em ser abolido 
o celibato clerical. 

Esse celibato clerical, que ele odiava, que encasulava 
tanta infelicidade humana! Feijo evocava em sua fervente 
imaginagao o que esse celibato clerical constituia para ele. 
Origem de sua dor! Fonte basica do seu pugente mal! Na 
solidao monacal em que ele se fechava, surgia o passado 
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de sua mae, essa vitima da organisagao do clero catolico 
mmano, pois nao fosse isso teria o Padre Lima, vigario da 
Cotia em 1784, tido outro procedimento a que fora obrigado. 

Ela, ainda muito jovem em Cotia, ja sem a protegao 
paterna, pois que sen pae morrera na sua fazenda, deixando 
sua mae viuva com nove filhos, muitos dos quais ainda ten- 
ros, foi facil vitima das circunstancias, que a rodearam, 
naquele meio de grande temor reverencial pelas cousas da 
religiao e principalmente pelos ministros do Senhor. Eis 
como a flor silvestre dos Camargos, se deixara estiolar ao 
bafo candente de uma situagao, na qual ela era a menos cul- 
pada na existencia. Assim nacera Feijo, a trazer na fron- 
te a marca de uma barra vergonhosa a Ihe crestar a exis- 
tencia, como se fora urn escravo condenado as galeras! 

Ele estava na obrigaqao de procurar tudo, para impe- 
dir que seus semelhantes sofressem em igualdade de si- 
tuagao. 

Podia ele nada conseguir na luta, que iria empreen- 
der, contra a organisagao tremenda do clero romano, uma 
das mais poderosas que tern surgido no cenario da civili- 
sagao. Mas ele se sentia com forgas para empreender essa 
batalha! Ah, ele lutaria! Nao era porventura ele de- 
cendente daqueles fidalgos castelhanos que diziam orgulho- 
sos para seu soberano: "Cada um de nos que, isolados va- 
lemos tanto quanto vos e que reunidos valemos mais do que 
vos"! Nao era porventura ele decendente daqueles ma- 
melucos "Bellicosos e atrevidos que so tern de christao o 
baptismo", que queriam acabar a Inquisigao a frechadas!? 

A tempera, a energia, a firmeza a belicosidade, essas 
qualidades nao Ihe faltavam. 

O que Ihe poderia minorar era o poder! Mas a causa 
era boa! Quern sabe! 
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Em todo o caso, ele Feijo, sentia a obrigagao de en- 
preender a luta. 

Dai a iniciativa em fazer chegar ao tapete da discus- 
sao com grande destaque, a ideia de ser suprimido o ce- 
libato clerical. Nao que, ele, Feijo tivesse qualquer inte- 
resse pessoal na medida. Feijo, nunca havia manifestado a 
menor inclinaQao para o casamento, mas ele tinha no mais 
intimo da alma aquela angustia, que o alucinava, que o 
irritava constantemente o deixando intratavel. Quando 
Feijo pensava na situagao, em que ele estava com aquele 
labeo a Ihe marcar, como se fora uma grilheta de um gale, 
toda a sua alma vibrava com mais intensidade, fazendo mais 
brilhantes os seus olhos cor de ago indefinivel, mergulhados 
na sua face solida e bem escanhoada de uma quadratura 
macissa e implacavel, enterrada naqueles colarinhos enor- 
mes, que Ihe subiam ate quasi as orelhas, ao encontro de 
madeixas castanhas de sua vasta cabeleira, sempre em de- 
sanlinho. 

For isso fora que o padre havia influido no conselho 
geral da provincia de S. Paulo, organisagao da qual ele fa- 
zia parte, como suplente (Eugenio Egas, loc. cit., vol I, 
pags. 41 e 44) nesse anno de 1827. 

Essa questao levada ao debate perante o Parlamento 
do Imperio, ele a defenderia, especialisado como ele se ha- 
via feito, nessa questao que alem do mais tocava de perto 
no liberalismo, setor em que ele sempre se havia mostrado 

adantadissimo como suas ideias, sempre bebidas nas fontes 
mais avangadas na materia. 

No Parlamento convertida a medida pleiteada pelo con- 
selho da Provincia de S. Paulo em uma indicagao, assina- 
da pelo deputado Ferreira Franga, Feijo apresentou o se- 
guinte parecer, que foi o seu voto em separado a ela na ses- 



— 118 — 

sao do clia 10 de Outubro de 1827, se encontrando nos anaes 
do Congresso, nas paginas 115 do volume 5.° (Eugenio 
Egas, loc. cit.. Vol. II, 86): 

"Obrigado a dar o meu parecer sobre a indicagao que a sinceii- 
dade, a boa fe e justiga, que tanto caracterisao o deputado Franqa, 
Ihe sugeri, cumpre desenvolver primeiro alguns principios, que apesar 
de sabidos de tmitos, ainda sao contudo ignorados de uma grande 
parte. 

A falta de liberdade da imprensa; a proscrip9ao de livros oppos- 
tos as maximas ultramontanas; ao horror que justamente inspira- 
va a inquisiqao, e a quem se deve imputar a ignorancia e os erros 
perpetuados nas nossas escolas a este respeito; e e por esta casa 
que aquillo que hoje parece novo a alguem, ja e velho para o resto 
do mundo; mas convem dar publicidade a verdades tao importantes 
e que tanto podem influir na prosperidade publica. 

Eu mostrarei: 
1.° Que e da primitiva competencia do poder temporal estabele- 

cer impedimentos ao matrimonio, dispensar nelles e revogal-os, 
2.° A origem e processo do celibato dos clerigos. 
3.° O resultado da prohibiqao do casamento dos padres. 
4.° O direito e a obrigaqao que tern a assemblea geral do 

Brazil de levantar semelhante prohibigao. 
Terminarei pelo meu parecer sobre este objecto; reservando 

para outra occasiao o relative as ordens religiosas. 
O matrimonio e um contracto legitimo entre o homem e a 

mulher, que Deus tern estabelecido para a multiplicaqao do genero 
humano. Tal e a definiqao que o philosopho e legislador e a igreja 
dao ao matrimonio. 

Sendo portanto um contracto de institui^ao divina, seria absur- 
do no estado social negar ao poder temporal a autoridade de estabele- 
cer condigoes e regular a forma de uma convenqao, que mais que 
nenhuma outra influe na felicidade dos individuos, na tranquilidade 
das familias, na boa ordem, conservagao, e progresso da sociedade. 

Nao se pode porem recusar a igreja a inspecgao sobre esse con- 
tracto, bem como sobre todas as acgoes humanas, nao para legislar 
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sobre elle, mas para o declarar no foro da consciencia, contrario a lei 
divina, quando a ella se oppuzer. 

Nem era possivel que declarando Jesus Christo nao ser este 
mundo o seu reino, e que se devia dar a Cesar o que Ihe pertencia; 
estabeiecendo uma igreja que devia espalhar-se por toda a terra, qui- 
zesse que fosse esta perturbar com suas leis a tranquilidade das im- 
perios, dirigidos e governados por um poder, a quern, o apostolo 
dizia, estarem todos sujeitos, nao so pelo amor, mas tambem pela 
consciencia. 

O matrimonio tambem e para os catholicos um sacramento insti- 
tuido por Jesus Christo para santificar a uniao entre os casados. A 
mesma denominaqao se da ao contracto e ao sacramento, posto que 
essencialmente differente por causa de se acharem quasi sempre 
unidos; e nesta segunda accepgao e innegavel que pertence a igreja 
prescrever condiqoes e regular as formas pelas quaes licita ou valida- 
mente se possa receber o sacramento. Estas verdades se achao com- 
provadas pela pratica constante do poder temporal e espiritual nos 
seculos mais felizes da igreja. 

Convertem-se os imperadores romanos; mas nem por isso deixao 
de estabelecer os impedimentos ao matrimonio, dispensar nelles e 
derrogal-os. A igreja nao contida em seus verdadeiras limites, admi- 
rando muitas vezes a sabedoria dos legisladores nos nove primeiros 
seculos, como affirma Daguessou, jamais honrou com o sacramento 
os matrimonies illegalmente contrahidos. 

Theodosio determina mui positivamente que o mutuo consenso 
dado perante os pais e mais sem opposiqao a lei, fizesse valido o 
matrimonio, nao obstante a falta de outras formalidades. Pelas di- 
ferentes leis dos imperantes ve-se o contracto sempre separado do sa- 
cramento; e e no X seculo que Leao o philosopho faz da bencam 
nupcial condicqao essencial ao valor do matrimonio, exceptuados aindl 
os escravos, qae so no seculo XII foram sujeitos a mesma condi<;ao 
por Aleixo Comeno. Finalmente o poder temporal exercitou cons- 
tantemente a attribuiqao de legislar, derogar e dispensar nos impedi- 
mentos do matrimonio sem a menor contestacjao da parte da igreja; 
e o Ab Chatisel assegura a existencia deste uso ainda no seculo XIV, 
referindo muitos exemplos. 
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A igreja da sua parte, apesar de constantemente convidar aos 
fieis de sanctiticarem seus matrimonios pelo sacramento; cantudo 
sempre os reputou validos e licitos sem elle. 

Celestino I, S. Theodore Studita, Nicolau I e outros, assini o 
decidiram. Tal foi a pratica da igreja, quando nao so permittia n-as 
approvava os matrimonios catacumenos dos catholicos com os here- 
ges, e destes entre si: as segundas, terceiras e quartas nupcias, as 
quaes recusava as benqams nupciaes. E o mesmo concilio trid^ntino 
julgou validos os matrimonios clandestinos, por haver nelles mutuo 
consenso; nao obstante a falta de benqam nupcial, na qual toda a 
antiguidade e ainda hoje a igreja grega faz consistir o sacramonot. 

Todos sabem que o principio da santidade dos ministros da ig.e- 
ja, Ihes attrahio o arbitrio nas causas temporaes e que os mesmos 
imperadores, satisfeitos com as justiqas dos seus juizos permitthao 
que dos magistrados se pudesse appellar para os bispos e que suas 
sentenqas fossem executadas. 

Se as causas meramente temporaes foram levadas ao conhed- 
mento dos ministros da igreja com maior razao o foram as inatri- 
moniaes em consequencia do sacramento que de ordinario as accm- 
panha. No principio se conhecia a origem deste podei : pouco a 
pouco se foi esquecendo; as trevas cobrirao a Europa: o clero entao 
rico de bens, de privilegios e de consideraqao invadirao o poder tem- 
poral: tudo foi desordem e confusao; e os papas como monarchas 
absolutos, sobre a igreja e sobre os reinos legislavao sobre o mundo 
inteiro. 

Eis a origem da nova Hnguagem que desde entao apparece nos 
concilios, e principalmente nas decretaes nao so sobre as causas ma- 
trimoniaes, como sobre outras muitas da compoetencia e attribuiqao 
do poder temporal que uma grande parte Ihe tern sido restituidas, 
graqas as luzes, a firmeza e constancia dos soberanos. 

Se estas razoes fundadas na natureza do contracto e do sacra- 
mento, na divisao e independencia dos dois poderes, na pratica dos 
soberanos catholicos, no reconhecimento e approvaqao da mesma igre- 
ja, podem soffrer algum abalo pela decisao em contrario do concilio 
tridentino, deve notar-ses que os decretos deste concilio relatives a 
questao presente, sao disciplinares e como taes nao foram recebiuos 
em Franqa; onde ate hoje os filhos familia nao podem contrahir ma- 
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trimonio validamente sem o consentimento dos pais, nao obslante a 
decisao do mesmo concilio em contrario, e onde os matrimonios clan- 
destinos forao validos ate que 16 annos depois daquelle concilio a 
ordenanga de Blois os declarou nullos, exigindo nao 2 testemunhac e 
a simples presen^a do cura, mas 14 testemunhas e a ben^ao nupcial. 
Assim o pensou Benedicto XIV, do mesmo parecer foi Pio VI, 
quando julgou validos os matrimonios contrahidos no tempo da re- 
voluqao franceza, por serem feitos segundos as leis civis, nao obstan- 
te fora da presenqa dos proprios parochos. 

Assim pensou o cardeal Antonelli e o cardeal Caprara confor- 
mando-se sem duvida com a antiga pratica da igreja constante de 
innumeraveis documentos, cathecismos e rituaes, o que mui particu- 
larmente se deixa ver no cathecismo de Carranza, approvado por uma 
congregaqao no concilio tridentino, onde refere que em algumas oro- 
vincias era uso casar em presenga do magistrado e gozar da liberdade 
do matrimonio antes de ir a igreja, e isto sem peccado; cuja pratica 
vemos modernamente renovada na mesma Franga. 

O concilio tridentino portanto nao decidio a questao dogmatica- 
mente, sustentou sim um direito de que a igreja estava na posse ha 
seculos, seja por concessao, ignorancia ou permissao- do poder tem- 
poral, mas que os hereges Ihe disputavao. Neste sentido e que ainda 
depois da publicagao do concilio grande theologos e canonistas tern 
sastentado este direito dos soberanos, taes sao entre outros muitos, 
Vanespen, Henrequim, M. Tolon, o padre Oberhanser, M. Leplat, 
Tamburini, etc., sendo hoje esta a doutrina corrente nas universida- 
des catholicas da Europa. 

De tudo isto se conclue com toda a evidencia: 

1. Que e da primitiva attribuigao do poder temporal estatuir 
impedimentos do matrimonio, dispensar nelles e derogal-os. 

2.° Que a igreja somente estabelecer condigoes e regular a for- 
ma pelas quaes se possa valida e licitamente receber o sacramento. 

3. Que o contracto e o sacramento sao essencialmente distin- 
ctos, que muitas vezes estao e podem estar separados sem inconve- 
niente algum. 

Passemos a historia do impedimento da ordem. 
A escnptura nao offeree uma so passagem ainda equivoca, oela 
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qual se entenda o celibato dos clerigos; pelo contrario o exemplo dos 
apostolos, e S. Paulo lembrando as qualidades necessarias para o sa- 
cerdocio parece preferir o estado de casado. 

Seja porem qual for a interpretaQao que se pretenda dar a dou- 
trina do apostolo, e certo que S. Clemente de Alexandria assim o 
entendeu em mais de um lugar; e por muitos seculos a igreja nao 
so julgou incompativeis ambos os estados, como segundo refere S. 
Jeronymo, forao quasi sempre preferidos para o sacerdocio os ho- 
mens casados, emquanto o povo teve voto nas eleiqoes. 

O 3.° canone dos apostolos man da excommungar, e ate depor 
bispo, presbytero e diacono que por pretexto de religiao se separar de 
sua mulher. 

S. Dionisio, bispo de Coryntho no segundo seculo, adverte a 
Pinito, bispo de Gnoza que nao imponha a seus irmaos o pesado jugo 
do celibato. No concilio de Nicea e bastante energico o discurso de 
um sacerdote veneravel pela sua edade e suas virtudes para embara- 
gar a lei que projectava o mesmo, o concilio para obrigar os clerigos 
casados a abstinencia de suas mulheres. No principio do quarto 
seculo o concilio de Ancira ainda concede ao diacono casar-se, se 
assim tiver protestado na sua ordenaqao. 

S. Cypriano referindo os crimes de Novato, nao censura o uso 
que elle fazia da mulher, mas somente de havel-a feito abortar com 
um ponta pe. 

No tempo de Valentiniano, e no 3.° concilio de Carthago, sc 
chamavao ainda os monges-Continentes — para differenqa-los dos 
clerigos e outros que o nao erao. 

A cada passo a historia faz menqao das mulheres e filhos dos 
clerigos; nem sei porque gratuitamente se quer suppor serem estes 
havidos antes de suas ordenaqoes. 

E' S. Gregorio de Nazianzo o filho, que nos conta Ihe ter dito o 
seu pae — que elle tinha menos annos, que o pae de Sacerdote. 
Principiavao os monges em razao da austeridade de seus costumes, 
a: ocoupar os primeiros lugares na igreja; e estes procuravao redu- 
zir o clero ao mesmo genero de vida, que elles praticavao. 

S. Paulo desejava que os christaos se conservassem desembara- 
qados dos cuidados do seculo para melhor escaparem on soffrerem 
mais corajosamente a perseguiqao. 
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O celibato era entao aconselhado, e parecia pouco deceive que 
os ministros da religiao, que devxam ser o modelo da perfeigao e 
que se haviao ordenado solteiros, dessem o exemplo de fraqueza 
casando-se. 

Gragava entao' a opiniao da excellencia da virgindade, que a 
mesma igreja nao encarava com bons olhos as segundas nupcias e 
muito menos as terceiras e as quartas, que em rouitos lugares forao 
condemnadas; e alguns hereges julgarao criminoso o mesmo matri- 
monio. 

A vista disto nao admira, que alguns bispos severos depuzessem 
os padres que se casarao e que o papa Sericio consultado a este res- 
peito declarasse que dalli em diante o bispo, sacerdote ou diacono, que 
nao guardasse o celibato, nao tivesse mais esperanga de perdao; e 
que S. Leao muito estendesse a mesma prohibigao aos subditos. 

Nao obstante porem estas, e outras determinagoes parciaes, no 
oriente, nos primeiros concilios geraes nao apparece lei alguma a este 
respeito; e Socrates diz, que os bispos e mais clero se abstinhao das 
muheres livremente porquanto havia muitas com filhos de pais orde- 
nados, e tidos por legitimos. 

Justiniano pela lei 45 de epiac el cler, e quern prohibe o caxa- 
padres com pena de nulidade, posto que na sua Novella 6 ° parece 
somente insistir na pena canonica. 

Justiniano II convoca um concilio, ao qual assistem os quatro 
grande patriarcas do oriente, e mais de 200 bispos: alii se ve um 
canon concebido desta sorte. — Defendem daqui em diante ao subdia- 
cono, diacono e presbytero cazarem-se, pena de suspensao. — O 
que, prova, que ate aquelle tempo ainda nao se achava geralmente 
condemnado o cazamento, posto que aconselhado o celibato. 

Dizem mais os padres do concilio. — Que elles se nao confor- 
mavao com o uso da igreja romana em privar os padres cazados de 
suas mulheres por ser tal prohibigao injuriosa ao matrimonio. E 
esta e ate hoje a disciplina da Igreja Grega. 

No occidente apesar de maior rigor a este respeito nao se pode 
contudo generalizar semelhante disciplina. 

No principio do X seculo Leao VII escrevia ainda a Gerard, ar- 
cebispo da Baviera, censurando o costume de seu clero cazar-se contra 
os canones. 
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S. Alberto, bispo dq. Praga, no mesmo seculo renuncia o bispa- 
do, diz elle, para nao ver entre outras desordens, o cazamento do> 
padres. 

No seculo XI ainda se ve o bispo Roberto cazando-se publica- 
mente, e tendo filhos. 

Na Inglateira, Persia e Allemanha muitos sao os bispos caza- 
dos, que os novos apostolos alii encontrarao. 

Quando Gregorio VII subiu a cadeira pontificia parecia estar 
em perfeito desuso em muitas dioceses a lei do celibato. Estava 
porem reservado a este pontifice o generalisar no occidente uma pra- 
tica que seguida a principio por conselho, nao era propria para todos, 
segundo o mesmo evangelho, mas ja nesse tempo estava constituida 
a monarcEa absoluta da igreja que dando leis a seu arbitrio aos ca- 
tholicos, fazia os mesmos monarchas dobrarem-se ao seu jugo. E' 
este papa austero em sua vida, severe ate suas maximas, inflexivel 
em suas preten^oes, quern prohibe aos padres continuares a viver 

com siuas mulheres e decreta perpetua nullidade aos matrimon os 
pelos mesmos contrahidos. 

Este pontifice encontra resistencia por toda a parte. O clero da 
Allemanha sustenta que nao se deve dissolver uma uniao sobrc a ius- 
titui^ao divina: qualifica de insensata e ate de eretica uma tai dou- 
trina. Matheus Paris chama a este decreto exemplo novo e juizo 
indiscreto. Por toda a parte se murmurava; sublevao se povos. e 
na Inglaterra apparece um scisma peior do que a heresia na opiniao 
de um sabio escriptor, mas debaldc. 

Suspensoes, deposiqoes, excommunhoes, carceres, jejuns, a pao 
e agua por toda a vida alguns condemnados a morrer dc fome nas 
prisoes, os filhos dos clerigos declarados bastardos e em alguns luga- 
res, ate condemnados a serem escravos das igrejas em que seus 
pais servirao, taes sao os meios de que lan^ou mao a imprudencia ou 
a prepotencia dos legisladores do celibato e ainda assim no seculo 
XII nao se acha estabelecido na Inglaterra apezar da prohibiqao de 
um concilio ahi celebrado; porque o rei permitte o cazamento dos 
padres em attenqao as desordens que necessariamente deviam resultar 
de uma tal prohibiqao. 

Na Bohemia, onde o legado do papa ja se contentava, que os 
ordenados promettessem com juramentos nao cazaram-se depois de 
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ordenados, erao estes exortados pelos padres que os exortavam a nao 
deixarem impor um jugo, que seus pais nao puderam supportar, que 
se lembrassem que eram livres para se deixarem mutilar e degradar 
da qualidade de homens, que o legado se contetasse com os monges 
que renunciavam ao rmmdo e seus prazeres etc. 

Emfim a forqa de ameaqas, privaqoes e castigos espiriluaes e 
corporaes pode conseguir-se separarem-se os padres de suas mulhc- 
res, e a nullidade decretada aos seus matrimonies embaraqou ate a 
legitimidade do's mesmos. Observamos agora os resultados de seme- 
Ihantes prohibiqoes. Desde o 3.° seculo, em que principia a se 
generalisar o celibato dos clerigos apparece o uso das agapitas, dessas 
rau'heres que a titulo de religiao acompanhavao os padres, mas forao 
tantas suspeitas e algumas vezes tao bem fundadas, que se virao 
obrigadas a sujeitarem-se a exames pouco decorosos. No seculo 
V julgou-se inevitavel prescrevel-as. 

O bispo Eustato no seculo IV prohibe o cazamento ao cldro e 
nao quer que o povo receba benqam nem a comunhao dos padres ca- 
zados, sublevao-se provincias inte'ras e o concilio de Granges depoe 
o bispo por ter occasionado tantas desordens. 

Canqao-se os concilios em formar regulamentos e estabelecer 
penas para embaraqar o concubinata dos clerigos; mas notan.-se por 
toda a parte que a forqa dos homens nao pode com a forqa da na- 
tureza. la-se que em algnms lugares foram os clerigos concubinados 
submissos a uma taxa mas este remedio multiplicou o ma!, que na 
Allemanha alguns concilios permittirao aos clericos moqos concubi- 
nas; que os ordinarios muitas vezes Ih'as concediam, que na Suissa 
e Franqa parece nao so haver se permittido, mas ate ordenada para 
satisfazer assim ao temor e suspeitas dos povos que o requeriam. 
Persuado-me porem que taes conovtbinas eram verdadeiras mulheres, 
mas assim chamadas por nao serem recebidas em face da igreja ; 
porque de outra sorte seria iniqua tal ordem ou permissao, 

Emfim a historia conserva o triste quadro dos escanda1os, de- 
boches e mil outros crimes que deshonram a santidade do ministerio 
ecclesiastico ao ponto que o clerigo, que parecia continente, era por 
isso mesmo suspeito de peiores crimes; e para nao dizer mais veja-st 
a pintura que S. Bernardo faz da Corte de Roma no seu tempo, e as 
razoes que da no seculo XVI o parlamento inglez para derogar a 
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lei do celibato dos clericos e tem sido tao publicos e tao frequentes 
os escandalos dos padres nesta parte que os protestantes maliciosa- 
mente tem affirmado que o papa mais. quer ver o seu clero con- 
cubinado do que cazado. 

Sendo pois incontestavel, que o celibato nao e determinado pelo 
evangelho aos padres que a igreja a principio nao so conservou no 
matrimonio, mas ate os escolheu cazados, que muitos cazarao, depois 
de ordenados, que a disciplina neste ponto foi successivamente res- 
tringindo-se, mas nunca se tornou uniforme, que a igreja grega ate 
hoje conserva os seus padres cazados e apenas depoe os que se cazao 
depois de ordenados, sem jamais invalidar os ecus matrimonios, que 
na igreja latina a forqa e prepotencia foi quem perpetuou uma dis- 
ciplina contraria aos interesses da mesma igreja e a tranquilidade 
dos estados, que os escandalos continuaram e por desgra^a nossa 
ainda continuao apesar de todas as leis e providencias, quem nao 
reconhece a necessidade de dar fim a estes males restituindo as 
cousas ao seu antigo e verdadeiro estado? 

Nem se tema que a hypocrisia e o fanatismo ou a impostura 
levante a voz para envenena ruma tal delibera^ao. E' necessario ser 
voluntariamente cego e surdo para nao ver nem ouvir o que se passa 
a este respeito nao so no Brazil como em todos os estados catholicos. 

E quando a malicia queira lanqar o odioso sobre quem advogar 
a causa da religiao e da humanidade, essa odiosidade recahira igual- 
mente sobre os homens de bem que no XI seculo se oppuzerao as 
ordens de Gregorio VII, pois, segundo refere um escriptor quanto 
mais tinhao religiao e virtude maior resistencia faziao. 

Recahira sobre Pio II que frequentemente dizia antes de subir 
a cadeira pontificia que se em outros tempos houve boas razoes para 
prohibir os cruzamentos dos padres, melhores haviao no sea tempo 
para permitir-lhes, que esta prohibicjao era uma origem fecunda de 
condemna^ao para o maior numero de padres, que aliaz se salvariao 
facilmente cazaaos. 

Recahira sobre Polidoro Virgilio, que se expremia desta sorte 
o celibato forqado e a institui^ao que mais tem desacreditado a ordem 
ecclesiastica, tem causado grandes males a religiao e muita dor aos 
homens de bem etc. 
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Recahira sobre o piedoso Gerson, o qual julgava que crimes 
enormissimos nasceriao da severa prohibigao do concubinato dos 
clerigos. Recahira a odiosidade sobre o imperador Segismundo e 
o cardeal Zabarela, urn dos mais piedosos e esclerecidos doutores do 
concilio de Constanta, onde se faziam igmaes propostas. Recahira 
emfim sobre o bispo de Salzbourg e muitos outros que sequeriao esta 
permissao ao menos para as suas dioceses e sobre os monarchas ca- 
tholicos que no ultimo concilio geral tanto instaram pela derogagao 
do celibato, e santos prelados que forao do mesmo parecer. 

Eu nao quero igualmente lanqar o odioso sobre os que defendem 
a opiniao contraria. 

Homens de virtude, e com as melhores intengoes tern defendido 
o celibato dos clerigos; mas e tambem inegavel que muitos tern que- 
rido encobrir as suas fraquezas com bellos arrazoados a favor de 
uma perfei^ao pouco vulgar: ou consultante mais a razao, que o co- 
ra^ao, col!ocando-se no mundo das abstracgoes, arrastados pela auto- 
ridade ou antes pelo prejuizo de uma doutrina sempre desmentida 
pelo pratica, procurando generalisar a perfei^ao (o que e impossivel), 
sustentar uma opiniao verdadeiramente contraria a honra, aos inte- 
resses e a dignidade do estado ecclesiastico. 

A HISTORIA CONSERVA O VERGONHOSO FACTO 
DE UM CARDEAL, QUE ENVIADO A INGLATERRA PARA 
PERSUADIR OS PADRES DO CONCILIO A NECESSIDADE 
DO CELIBATO; PINTANDO COM AS CORES AS MAIS 
VIVAS A INDECENCIA DE LEVANTAR-SE O SACERDOTE 
DO LEITO NUPCIAL PARA TOMAR EM SEUS BRAQOS O 
CORDEIRO IMMACULADO, FOI NA NOITE DO MESMO 
DIA, EM QUE SAHIRA DO ALTAR SURPREHENDIDO 
NAS BRAgOS DE UMA MERETRIZ. 

Sao fraquezas da humanidade, mas convem por isso mesmo nao 
advogar contra ellas, pois que todos somos homens. 

Conhecendo-se portanto evidentemente nao so pela razao, pela 
pratica dos principes christaos, e da mesma igreja, como tambem 
pela autoridade de homens de reconhecido saber, e piedade, que e 
da privativa competencia do poder temporal, estabelecer impedimen- 
tos, derogal-os e dispensar nelles; que o contracto e essencialmente 
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■distincto do sacramento, que muitas vezes esta e tem estado separado 
sem nota de peccado, que a ordem nao foi impedimento, senao quando 
expressa ou tacitamente o poder temporal estabeleceu, ou pelo menos 
permittio; sendo certo que uma tal prohibiqao, bem longe de haver 
produzido algum bem geral, pelo contrario, tem occasionado miurnni- 
raqoes, escandalos e a immoralidade n'uma classe destinada a manter 
na sociedade a pureza dos costumes, e por isso mesmo a torna inutil, 
e ate contraria aos fins de sua instituiqao: sendo igualmente certo cpe 
ninguem pode ser privado de dire:tos concedidos pelo autor da na- 
tureza sem o mais horroroso despotismo, e decidida injustiqa a nao 
ser em pena de seus crimes, ou nos unicos casos em que taes direitos 
estejao hypothecados ao bem da sociedade, q^e senao estabelecer lei 
alguma sem manifesta utilidade publica, principio sanccionado pela 
constituiqao do imperio; sendo a lei do cel bato inexequivel em sua 
generalidade. como e expresso no Evangelho, quando disse o Divino 
Mestre — Non omnes capiente verbunm istud, sed quibus datum 
est. — Isto e que o dom da continencia e um privilegio todo gratuito, 
que o ceu da a quern Ihe apraz; cuja verdade e de mais a mais com- 
provada pe'a experiencia de 15 seculos nao inter-ompidos; senao 
empim a aboliqao da lei do celibato a opiniao geral dos homens de 
saber, e p:edade, dos soberanos catholicos, que tem instado perante 
uma autoridade, em quern julgavao entao o poder de fazel-o; e claro 
e evidente, que e justa, necessaria a indispensavel a derogaqao de 
scmelhante lei pela assemblea geral do Brazil. 

Pede porem, que primeiro se solicite o accordo do poder espiri- 
tual, para nao aconteqa.. ou negar-se o sacramento ou depor-se o 
sacerdote que cazar legit'mamente, apparecendo assim a collisao entre 
o poder espiritual e o temporal; e emquanto as esperanqas de alcanqar 
da Santa Se a derogaqao de penas impostas por ella, convetn respe:- 
tosamente SMpplicar-lhe. 

E se as leis canonicas sabiamente estabelecidas sao todos os dias 
dispensadas pela caridade paternal do santissimo padre, ainda aquel- 
las que se achao selladas com o cunho apostolico, e em beneficio de 
um ou outro particular, como podera sua santidade recusar fazer 
um bem universal aos fieis, e a mesma igreja quando Ihe supplica uma 
naqao inteira, e em matena pu-amente disciplinar? 

E' portanto o meu parecer: 
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1,0 — Que se autorize o governo para obter de saa santidade a 
revoga^ao das penas espirituaes impostas ao clerigo que se 
caza; fazendo saber ao mesmo santissimo padre a necessi- 
dade de assim praticar, visto que a Assemblea nao pode deixar 
de revogar a lei do celibato. 

2.° — Que no caso da Santa Se recusar-se ao requerido, o mesmo 
pleniponteciario declare a sua santidade mui clara e positi- 
vamente, que a assemblea geral nao derogara a lei do celibato, 
mas suspendera beneplacito a todas as leis ecclesiasticas dis- 
ciplinares, que estiverem em opposi^ao aos seus decretos; 
e que o Governo fara manter a tranquilidade e o socego 
publico por todos os meios, que estiverem ao seu alcance. 
Paqo da camara dos deputados aos 10 de Outubro de 1827. 
Diogo Antonio Feijo. 

* ❖ * 

Feijo nao ingressara na defesa do seu ponto de vista 
nessa questao, com o animo de sanar qualquer situa^ao, que 
Ihe dissesse respeito mais particularmente. Muitos menos, 
ele podia ter em vista qualquer situa^ao, que o libertasse 
da necessidade de recorrer a aventuras excusas para a sa- 

tisfagao de precisoes imperiosas e indeclinaveis da natureza. 
Nada disso, Feijo conhecia o sabor amargo que essa 

disposigao eclesiastica, qual a proibigao dos padres se ca- 
sarem, trazia constantemente a sociedade, pois que ele era 

absolutamente contraria a propria natureza humana. Dai 
segundo ele diz, no seu parecer, a longa serie de imorali- 
dades, de aberragoes, de concubinatos, que a historia da 

igreja estava cheia e que ele era uma das vitimas. A me- 
nos que esse flagelo fosse extinto; que esse dragao, causa- 
dor de tantas desgra^as fosse morto! Antes tarde que 

nunca! 

Cad. 9 
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A dor profunda, que o acompanhava ulcerando a sua 
alma e acarretando as crises de irritagao, que faziam com 
que o ilustre estadista investisse ardorosamente contra va- 
ries objetivos ,era decorrente dessa causa, que ele Feijo pro- 
curava remover afim de evitar que esse espinho continuassse 
a ser a origem de outras ulcera^oes em outros seus seme- 
Ihantes. Ele tinha a experiencia! Ele sofria por isso! 

Que outros nao fossem obrigados a trilhar as mes- 
mas veredas dolorosas que ele! 

O objetivo de Feijo, longe de ser egoistico como po- 
deria parecer da frase de seu parecer; 

"SAO FRAQUEZAS DA HUMANIDADE. MAS CON- 

VEM POR ISSO MESMO NAO ADVOGAR CON- 

TRA ELLAS, POIS QUE TODOS SOMOS HOMENS", 

era de grande altruismo. Ele queria que a experiencia 
que Ihe era tao cruel, aproveitasse, de entao em diante, aos 
seus semelhantes. Se para ele, nada mais adeantaria a re- 
solu^ao, ao menos ela poderia aproveitar a outrem. Na 
verdade as palavras de Feijo nao haviam sido felizes nessa 

frase, ou antes elas nao foram completadas afim de que o 
seu pensamento ficasse bem expresso. Mas o sentimento 
que a havia ditado foi o seu espirito angelico e despido de 
ma fe. Tivesse o ilustre paulista um pouco de maquiave- 
lismo, ou tivesse ele pensado que as suas palavras podiam 
ser levadas a interpretagoes dubitativas, ele as nao teria em- 

pregado assim. Mas Feijo marcava o seu feitio moral e 
inteletual, por uma alma completamente desnuda de ideias 
ocultas. Ele franco, leal, e sincero, como era, acreditava, 

que, o mundo fosse inteiramente assim e com isso teve a in- 
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genuidade despreocupada de usar de uma frase, que poude 
servir para interpretagoes erroneas. 

» =)= 

Contra Feijo se ergueu a advogar, com calor o ponto 
de vista contrario o bispo da Baia, Dom Romualdo de Sei- 
xas, por certo uma individualidade culta e cheia de inteli- 
gencia, mas inferior ao grande padre sob o ponto de vista 
moral. Tinha Dom Romualdo muito menos dotes do que 
Feijo. Tinha muito menos cultura canonica e dispunha de 
uma eloquencia muito menor. 

Era-lhe muito superior porem em espertesa, pois tenho 
a impressao de que o bispo da Baia era arguto, melifluo, 
maneiroso solerte, adocicado no trato e macio no falar. Di- 
ziam que o bispo da Baia, havia obtido a mitra em virtude 
de a haver comprado e nessa obtengao se ter metido para 
favorecer a Marquesa de Santos. 

Contam ate de S. Eminencia uma anedota na qual foi 
parte o Marechal Albino Gomes Guerra e o Visconde de 
Castro, o pai da Pompadour de aquem mar. 

Com o bispo da Baia, formava o bispo do Maranhao, 
pessoa insinificante e sem a menor evidencia, nao Ihe tendo 
ficado de notorio nem mesmo o nome que ele sempre con- 
servou apagado. 

O parecer de Feijo sobre o celibato, o qual reproduzi- 
mos acima, foi um desafio audaciosissimo, que transpirava 
a heresia, mas que tambem revelava uma sinceridade a toda 
a prova, um liberalismo incontestavel, e principalmente um 
espirito de independencia digno da estirpe da qual tinha Fei- 
jo provindo. 
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O liberalismo, nota carateristica na mentalidade de Fei- 
jo se expressava a cada instante e a cada ato de sua vida. O 

liberalismo foi sem duvida uma das alavancas para a agao 
dele na questao do celibato clerical e teve a se manifestar 
ainda quando a 16 de Julho de 1827, foi apresentada no 
Parlamento geral a emenda no sentido das Camaras Mu- 
nicipals irem assistir a festa do Corpo de Deus na cate- 
dral ou onde a houvesse. Feijo foi ardorosamente contra 
essa emenda, dizendo em discurso: 

"Ainda insisto para que nao se obrigue, nem mesmo para 
que as Camaras assistam; e lembro-me de uma razao e e 
que a Constitui^ao nao prohibe que qualquer homem tenha 
outra crenqa sem ser a catholica, possa ser vereador. Por 
isso para que obrigal-o a assistir?". 

Feijo agindo assim, impulsionado pelo liberalismo, pa- 
recia a primeira vista atuar contra a catolicidade, mas 
na verdade ele fazia em prol da religiao muito mais do que 
outros, que se acorrentavam servilmente ao credo de Roma, 
se mostrando sem o menor espirito de independencia e de 
tolerancia, cousa em que se sublimava o carater do depu- 
tado paulista. Por isso, quando o ja mencionado bispo do 
Maranhao, exibiu palavras denotadoras de magna intoleran- 

cia Feijo respondeu a ele incontinenti; 

"Quando disse que a consciencia dos illustres membros (d. Ro- 
mualdo e o bispo do Maranhao) estava em contradicqao com as suas 
razoes, fiz-lhes um elogio a vista do terrivel juramento que prestaram 
de defender os direitos do papa. 

Nem se diga que, nos queremos acabar com a religiao, queremos 
tirar aquillo que ella tern de ocioso, e regular os interesses da socie- 
dade com os interesses da mesma religiao." 
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Feijo era catolico, mas nao ultramontano. Ele nao 
escravisara a sua conciencia, e a sita agao, a Roma. Na ques- 

tao do celibato clerical, ele agira como uma broca contun- 
dente esgravatando, e de bisturi em punho descarnando 
uma das chagas mais purulentas da organisagao de Roma. 
As palavras de Feijo, do seu monumental parecer, sao uma 
prova que ele preferia expor a chaga aos raios vivifican- 
tes da verdade, do que sabendo dela a conservar escondida. 
A historia por ele mencionada do cardeal que foi a Ingla- 
terra pleiteiar as ecelencias do celibato e foi surpreendido 
nos brakes de uma meretris, diz bem da forga, da energia, 
da sinceridade da franqueza e da coragem, com que agia o 
notavel parlamentar. Isso so podia, Ihe dar imensa forqa 
moral, que era empregada sempre em beneficio das boas 
causas que defendia. 

"A questao do celibato, diz o emerito Eugenio Egas no 
seu magnifico trabalho citado, vol. "Estudos" pg. 44, so 
terminou em 1834, tendo agitado todas as esferas inteletuais 
do pais, durante sete anos. D. Romualdo, o serafico e no- 
bre arcebispo da Baia, em suas obras, alias muito curio- 
sas, trata deste caso do celibato, longamente. E o pare- 
cer de 1834, lido na sessao de 26 de Julho, e igualmente 
trabalho digno da melhor estima. O conselho geral da pro- 
vincia de S. Paulo havia pedido a aboliqao do celibato cle- 
rical, e esse precioso documento tendo sido estudado pela 
Camara, originou o afastamento de tao longo como demo- 
rado e brilhante estudo, que tantos anos durou. O poder 
legislative declinara de intervir em assuntos da alqada ecle- 
siastica. E' uma das fases salientes da vida sacerdotal de 
Diogo Antonio Feijo a luta que travou e sustentou em prol 
da aboligao do celibato clerical. So este debate, presta-se 
a um estudo longo e meditado da evolugao das ideias libe- 
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rais em nosso pais. Aqui neste — Estudo —, nao e pos- 
sivel demorar sobre a questao do celibato, que longos anos 
durou, nao so porque a preocupagao do trabalho e o ho- 
mem de Estado, como porque este livro tem que se sub- 
meter a certas condigoes e proporgoes. Ai ficam, entre- 
tanto, muitos informes e indicagao de fontes para melhor e 
mais aprofundado estudo sobre tao interessante objeto. 
Nao ha duvida que Diogo Antonio Feijo foi um vidente na 
questao religiosa, e que o seu cerebro poderoso propoz e 
pediu, ha longos anos, ideias e reformas que agora de novo 
se pedem, sem que nenhuma referencias se fagam ao grande 
estadista, que foi igualmente superior na politica e na re- 
ligiao. 



CAPfTULO VII 

PARALELOS 

Que estranha religiosidade desse padre, que parecia se 
opor aos sagrados canones eclesiasticos, querendo tornar 
a religiao brasileira, segundo uma igreja galicana, isto e 
uma agremiagao propria, e transformando o Parlamento 
Nacional em um rinhadeiro de acerbas discussSes contra os 
bispos e ate em oposigao a Santa Se, contra o que se en- 
carniQavam muitos parlamentares! 

A esquisita situagao de Feijo, como sacerdote, advo- 
gando com tanto calor e sabedoria especialisada, pontos que 
derruiam principles estabelecidos pelos canones catolicos, 

nao podia deixar de se tornar em especial realce. Feijo pa- 
dre, se deixava suplantar pelo Feijo humano, pelo Feijo 
liberal! 

Nao era, porventura, Feijo decendente daqueles feros 
paulistas de outras eras, que como lobos famintos, em alca- 
teias tonitroantes, se arrojavam contra a florida cristanda- 
de dos padres da Companhia de Jesus, no territorio guai- 

renho de Castela, parecendo, a primeira vista cometerem 
os mais horrendos sacrilegios, lutando aspera e encarniQa- 
damente contra os ministros da religiao? 

Sim, mas e precise nao confundir religiosidade com 
beatismo, e mister imperioso nao misturar os conceitos de 
cristianismo como o de ultramontanismo. Os paulistas das 
velhas idades, como Feijo, eram profunda e convitamente 
catolicos, mas nao eram esagerados, nao eram subservien- 



— 136 — 

tes ao que queriam os loiolanos, e ao que desejavam os re- 
verendos bispos do Maranhao e da Baia, que combatiam 
desapiedadamente o que pleiteava com humanidade o sacer- 
dote paulista. 

Feijo sendo padre, e sendo profundamente liberal e hu- 
mano, desejava que a igreja, a reger o pais fosse mais in- 
dependente de Roma. Ele assim, nao divergindo dos pon- 
tos dogmaticos do catolicismo, entretanto desejava que, em 
materia de apologetica e de liturgia, fosse dada pelo Pom 
tifice mais liberdade ao clero brasileiro. 

Foi, por nao ser muito preso as ordens de Roma que, 
Feijo assim agiu no Parlamento Nacional, quando deputado 
paulista, eleito para a legislatura de 1826 a 1829. 

Ele foi, entao, um verdadeiro vulcao, a lan^ar chispas 
de sabedoria especialisada, com a sua torrente impetuosa de 
argumcntos irrespondiveis! 

Era o espirito da liberdade a impulsionar o animo de 
Feijo, extraordinariamente vivo e que justamente por isso 
causava espanto. Ele no auge de sens trinta e dois a trin- 
ta e quatro anos, manejando pristinamente os raios fulgi- 
dos da eloquencia contra a rotina encasulada nos cerebros 
mumificados dos bispos que ousavam se Hie opor, parecia 
um Jupiter tonante do alto de um Olympo pagao. 

Penso que, na religiao de Feijo havia muito lugar para 

a divindade denominada a Liberdade, a qual ele tributava 
tanto culto! A fortaleza de Feijo estava a servigo do seu 
liberalismo. 

Nisto Feijo se distinguia de Richelieu, o famoso cardeal 
Duplessis, bispo de Lugon, o qual e uma individualidade, que 
revela na sua vida, alguns pontos de contato com o famoso 
sacerdote paulista. Este, como Richelieu foi um vulto ani- 
mado da mais formidavel energia. 



— 137 — 

Uma faisca eletrica, nao podia ter a forga, que esses, 
dois homens tiveram ocasiao de manifestar. Richelieu foi 
o verdadeiro unificador da Franga, ainda profundamente 
dividida pelo espirito do feudalismo, que os ultimos Valois 
haviam exacerbado, bem como pela luta das duas religioes, 
que Henrique IV nao soubera definitivamente acalmar. 

Feijo foi, no decurso da primeira parte de sua vida publica, 
como ministro da Justiga e como Regente, o unificador das 

colonias lusas, que se entrebatiam na maior anarquia, agindo 
com energia e violencia, de modo que, elas na desordem e 
no caos, nao cortassem o lago que as prendia mutuamente. 
Elas, as velhas colonias, estavam a respigar o antigo espirito 
das capitanias, com mentalidades as mais disparatadas, com 
interesses os mais antagonicos. Feijo soube, no momento, 
contornar esses obices, de modo a poder organizar pela for- 
ga, mantendo o nexo que prendia esses antigos nucleos de co- 
lonisagao luso-americana. Comparando o que essas duas 
personalidades levaram a termo, nao sei se o que o paulista 
conseguiu nao foi maior do que a tarefa que se impunha ao 
cardeal frances! Que, o que Feijo levou a execugao foi 
mais dificil, logo a primeira vista se pode compreender. 
Unificar a Franga era extraordinariamente mais facil do 
que unificar o Brasil. Richelieu teve deante de si uma obra 

realisavel, mas a Feijo foi dada uma tarefa quasi sobre- 
humana. 

Veja-se por exemplo que, o pais que Feijo tinha que 
unir, era cerca de 18 vezes maior territorialmente do que o 
pais, em que teve de agir o cardeal frances. E por isso, e 
que podemos, hoje, constatar que, emquanto Richelieu rea^ 
lisou o sen objetivo, pondo em agao a sua grande habili- 
dade, Feijo nao o fez com tanta perfeigao, o seu. 
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De fato, Feijo como ministro da Justiga da Regencia 
trina, tendo como brago executor da sua energia o entao 
major Lima e Silva, depois duque de Caxias, poz em exe- 
cugao todas as ecelsas virtudes de sua vontade maravilho- 
sa. A atividade de Feijo foi dinamica, incomparavel! Ele 
desdobrou-se, multiplicando a sua aqao pela rigeza de tem- 
pera e firmeza de carater do Major Lima e Silva, defendido 
no Parlamento pela voz inegualavel e pela eloquencia, ma- 
gnifica de Evaristo da Veiga. O espirito regional que tudo 
perturbava, fazendo que a desordem e a anarquia vivificas- 
sem, os tumultos proliferassem, os descontentamentos sais- 
sem a tona revolta de uma agitagao, que os Bernardos de 
Vasconcellos, os Montezumas, os Castro Alves e principal- 
mente os Andradas, tudo faziam para explorar e deles tirar 
partido. 

Mas nada adeantou a Feijo, o esforgo despendido. For 
fim ele teve que volver cangado a sua provincia, tendo gasto 
uma energia monumental nas ordens bravias, que, ele dava 
ao major Lima e Silva, de levar tudo a ferro e a fogo. 

Entao ele deixou o ministerio da Justiqa, porque o Se- 
nado nao fez com que Jose Bonifacio, que promovia anar- 
quia e desordem, se utilisando de sua posigao avantajada, 

deixasse a tutoria dos principes. Feijo o fez com dignida- 
de em seu oficio dirigido a Regencia. For ai se ve o quan- 
to era desenvolvido em Feijo esse espirito de renuncia, de 
desapego as posigoes de altruismos admiraveis e incompre- 
ensiveis, que se encasulavam em sua alma espartana. Ri- 
chelieu, diferencia-se profundamente de Feijo a esse res- 
peito. 

A forma pela qual o emerito cardeal abandonou o go- 
vern© da Franga em 1616, depois do assassinate do Mare- 
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chal de Ancre, o famoso Concino Concini, nao respira mui- 
to a altivez. Ele esperava muito manhosamente com isso 
dar mostras de solida lealdade a Maria de Medicis, mas ele 
que, havia sido guindado pelo Marechal de Ancre, estava na 
obrigagao moral de decer das posicoes, onde deveria ter 
ficado preso, sob de Luynes. 

A descrever essa linha moral mais vincada ainda, evi- 
denciando um trago do carater vulpinico do cardeal, o que 
seria impossivel em Feijo, foi o que se passou no cenario 
da famosa "Journe des dupes", quando Richelieu deceu ao 
papel de lacaio, que espia pelas fechaduras, para se manter 
no primeiro degrau do trono de Luiz XIII. Se isso muito 
nos diz respeito da finura da inteligencia sutil do cardeal, 
tambem nos fala a respeito da moral que servia de pedes- 
tal, para que, Richelieu pudesse se manter. Nao ha duvi- 
das, que, ele continuou a ser o "primus inter pares" na cor- 
te de Franga, mas ai ficou patenteada a sua desmesurada 
ambigao, e a sua altivez saiu bem arrazada da famosa 
"journe". 

O padre paulista nao seria homem para isso! Ele 
sempre se mostrara incapaz da menor transigencia para 
obter para si, o que quer que fosse. No decorrer deste tra- 
balho poderemos assistir a transes que deixam pasma qual- 
quer pessoa nao so pela desambigao revelada por Feijo, como 
ainda pela sua falta de habilidade em tornear uma situagao 
dificil. 

Encontro a esse respeito mais paridade de Feijo, com 
a personalidade de Bolivar, o libertador sul americano, ou 
de Juarez, o libertador mexicano, que tambem foram de uma 
desambigao Candida. 

Mas onde transparece nas paginas da Historia huma- 
na, simile mais perfeito para o espirito de renuncia e o des- 
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apego as douraduras e gloriolas do poder demonstrado por 
Feijo, e em Washington, que tudo regeitou nos Estados Uni- 
dos e voltou para o sen Mont Vernon, onde foi morrer, ter- 
minando na sombra do anonimato os sens dias iluminados 
e gloriosos. 

Com Feijo tambem foi assim, mas a tarefa, que coube 
ao padre executar era dificil para as suas forgas. Ele nao 
a havia de conseguir, senao imperfeitamente. As regioes do 
territorio nacional, que Feijo tinha a impedir que, se dis- 
juntassem, tinham as tendencias as mais diversas, as quais 
se manifestavam pelas desordens, que se viam na metropo- 
le carioca. Feijo conseguia por termo as exteriosagSes, que 
eram os simtomas de um mal, mas este, com as suas cau- 
sas, persistiam. Eram apenas treguas passageira de calma 
momentanea o que conseguia o Ministro da Justiga, pois uma 
verdadeira pacificagao completa de espiritos, um socego per- 
sistente no corpo politico-social das antigas colonias brasi- 
leiras, so poderiam ser conseguidos com terapeutica efi- 
caz ao estado patologico, que entao se exteriorisava por 
aquela febre que so iria diminuir, quando o pais fosse anes- 
tesiado pela campanha externa contra Rosas e logo a se- 
guir pela guerra contra Lopez, mas que depois recomegaria, 
nao sendo remedio definitivo a mndanga do regimen o que 
teve lugar em 1889. 

O carater de Feijo nao havia sofrido com o tempo a 
menor modificagao, a menor deformagao ou amolgamento, 
se via nessa tempera lacedemonica. Feijo era o mesmo ente 
intratavel que nao sabia se acomodar a uma situagao. Ele 
a principio gosou na Regencia de uma confianga absoluta 
do Parlamento, mas, aos poucos, a minoria ia se ingros- 
sando para logo a seguir, ja a eloquencia serena de Limpo 
de Abreu, nada mais poder fazer contra a soberana inteli- 
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^cncia de Bernardo, cuja palavra convincente arrebatava e 
fazia rarear os manipulos governamentais. 

Mas o padre de ferro nao sabia se acomodar a essa 
circunstancia exigivel em todos os paises de sistema par- 
lamentar. O ministerio deveria cair, mas nada implicaria 

na continuaqao da Regencia sob a orientagao de Feijo. Este 
porem nao queria reconhecer a situagao. Ele nao conhe- 
cia a palavra "vergar", que havia banido de sen voca- 
bulario. 

Feijo nunca lera pela cartilha de Ulysses; ele preferia 
a de Achilles. 

Richelieu, no seu lugar teria cedido! 
Pombal no seu lugar teria mandado matar a oposigao. 
Feijo preferiu sair! Ele nao seria, como o germani- 

co imperador Henrique IV, que subia a Canossa e ai se 
humilhava aos pes de Gregorio VII. 

Talves Washington tivesse o mesmo procedimento an- 
gelico, que marcou Feijo, um dos vultos mais desapegados 
do poder que o mundo tem produzido. Richelieu ou Pom- 
bal eram profundamente egoistas, e para a obtengao de seus 
fins, aquele usava de sua maravilhosa inteligencia, en- 
quanto que, este procedia mais grosseiramente. E' verda- 
de que Pombal, nao devia contar com qualquer reagao de 
um povo mais submisso, por isso o seu espirito transparece 
mais saturado de deshumanidade a qual roga, por vezes, com 

a perversidade, emquanto que em Richelieu so encontramos 
habilidade e em Feijo desapego. O caso do bispado de Ma- 
rianna e mais uma mostra bem marcada do grande desin- 
teresse de Feijo. 

O caso da renuncia da Regencia, como o abandono do 
poder so poderia ter como protagonista Feijo. Confianga 
nao se tem se nao de um modo absoluto. Nao se dosa con- 
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fianga. Esta e como cristal que se parte, nunca mais po- 
dera se unir recuperando-se o perdido. Assim pensava 
Feijo. 

Este nao tinha em mente que, ate as armaduras me- 
dievais tinham articulagoes que dobravam, curvavam-se e 
se isso nao fizessem com presteza o cavaleiro que as usasse, 
nao poderia levar a melhor na luta. 

Ate as esquadrias tern dobradigas, em torno das quais 
giram, dobrando-se. 

Feijo, sempre se mostrou indobravel, inflexivel! Ele 
nao se acomodava! 

Era ele como o velho roble, que preferia se partir, que- 
brado ao sopro violento da tempestade, do que se curvar tor- 
cido, para depois se levantar, passada a tormenta. So o 
fragil e elastico canigo abaixava o seu arbusto sem resisten- 
cia. Ele Feijo, era como o roble! Nao vergava! 

Richelieu as vezes agia como o canigo. Eis, por exem- 
plo, quando ele foi despedido da corte parisiense em 1616, 
para a ela so voltar em 1624. 

Melhor simile do que o cardeal franees, a esse respeito 
nos encontramos o famoso Marques de Pombal. Ele tam- 
bem era draconiano. 

Foi, por ser assim, que Feijo depois foi para a Re- 
gencia. 

Foi, por isso conhecer que, Evaristo, o grande profe- 
ta, teve aquelas palavras, que previam o future como se fos- 
se um Delphos oitocentista. 

Ai Feijo teria de executar a sua tarefa, que nao ha- 
via sido completada. 

Foi no tocante aos resultados obtidos, que penso que o 
frances levou vantagem ao sacerdote paulista. 
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A tarefa de Richelieu era mais viavel, pois unificar um 
pais como a Franga que e uma regiao geografica, conten- 
do uma densidade de populagao apreciavel, pois na epoca de 
Richelieu, a Franga tinha cerca de 16.000.000 de habs. 
(Mulhall, "Dicionary of statistics"), concentrados em uma 
area territorial de 500 mil kilometres mais ou menos, dis- 
pondo de comunidade de ragas, de idiomas, de costumes, 
de tradigoes, de interesses economicos e de orientagoes iden- 
ticas na politica externa, so tendo a os dividir a dualidade 
de religioes. Emquanto que isso se dava na Franga seis- 
centista, Feijo teria sobre os hombros que, unir uma regiao 
de area imensa e sem comunicagoes, distribuida em um 
grande numero de regioes geograficas. Nessa area, cerca 
de 18 vezes maior que a de Franga, se dispersava uma po- 
pulagao de cerca de 5 milhoes de habitantes, semeada em 
nucleos, que nao se ligavam por vias a nao ser muito pre- 
carias. Cada nucleo popular desses, era de uma consisten- 
cia especial de particular sistema racial, de costumes ori- 
ginals, de interesses economicos proprios, e com muito me- 
nos ligagao, que a gente francesa, que Richelieu conseguira 
unir. Foi esse o material em que teve de trabalhar o grande 
Feijo. Por certo que, ele apesar de ser tido como o maior 
unificador nacional, nao conseguiu governar senao em um 
tumulto tremendo, tendo por fim de abandonar o bastao do 
mando, abatido pelo peso da tarefa que ele teve sobre a sua 
responsabilidade. Feijo, por certo, nao poude suprimir to- 
dos os obices, que arestavam a sua gigantesca tarefa, mas 
ele conseguiu varar esse dificil periodo regencial, sem que 
tivesse havido uma trinca no bloco nacional, que entao ele 
se propunha a conservar. 

Ambos os vultos a que nos referimos eram dotados de 
incomensuravel amor a terra natal. 
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Richelieu sobrepoz o seu amor a Franga as proprias 
vestes talares que ele envergava; ao proprio chapeu cardi- 
licio que ele exibia; o seu cargo de primeiro ministro de 
Luiz XIIT, por ele foi posto mais alto do que a purpura 
que o sagrava principe da religiao. Richelieu se aliou aos 
protestantes da Alemanha e a Gustavo Adolpho da Suecia, 
o rei luterano, contra os ultramontanos soberanos da Es- 
panha e da Alemanha, esses formidolosos Habsburgo aus- 
triacos e Felipes espanhois, que tinham na sua esteira uma 
tradigao de guerras contra a Franga. Richelieu nao levou 
em conta a sua qualidade de cardeal do credo romano e 
com a sua agao impediu que, o Papa reganhasse o norte da 
Europa, que havia caido no protestantismo. Foi Richelieu 
a eminencia catolica quern manteve a independencia dos ho- 
landeses, contra os espanhois ultra catolicos de Felipe assis- 
tido do formidavel Olivares, — (Hilaire Belloc — "Riche- 
lieu" — Payot). 

Neste ponto existe um iniludivel ponto de contato, en- 
tre o cardeal frances e o sacerdote paulista. Feijo tambem 
se notabilisou pelo imenso amor a sua terra, a sua gente, 
ao seu ambiente. Essa sua campanha contra o celibato cle- 
rical e futuramente a sua questao com o papado a proposito 
do bispo do Rio de Janeiro, sao manifestagoes bem vinca- 
das da dominadora personalidade de Feijo, que nao permi- 
tia que ela fosse influenciada, nem de longe, pela essencia 
eclesiastica que o aureolava. Ele antes de ser padre, era 
uma individualidade marcada por linhas bem salientes e que 
se nao confundiam. 

Ambos esses dois vultos, eram extraordinariamente ati- 
vos. Richelieu sempre se mostrou mais um soldado-politi- 
co do que um sacerdote piedoso. A atuagao dele contra os 
protestantes franceses de la Rochelle, da bem ideia do que 
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era capaz esse prelado extraordinario, que encheu a historia 
de Franga com o perfil bem destacado de uma personalida- 
de, que nao se ve maior na evolugao da velha Galia. Assim 
tambem o sacerdote paulista. 

Feijo, como ministro da Justiga nao descangou um so 
instante, ele foi um dinamo de agao e de energia dispen- 
dida a bem da coletividade. 

O padre paulista na campanha de 42, ainda que menos 
feliz do que Richelieu, foi bem digno do seu emulo gaules, o 
ultrapassando em altivez e em dignidade, como em mages- 
tade, e em eminencia. 

Talves nesa fase de sua vida, Feijo tivesse, ainda, se 
mostrado maior do que Richelieu, em outros capitulos das 
respetivas psicologias, pois e na desgraga que se encontram 
as preciosidades maiores. 

Quando Feijo em Sorocaba, ante a turba que fugia es- 
pavorida pelo ribombo dos canhoes de Caxias, ou pelo gume 
acerado das baionetas dos "periquitos", ele ja paralitico na 
sua cadeira proferiu a frase famosa: "Correi, correi, cor- 

ja de sem vergonhas eu aqui fico para vos defender"; mais 
parecia um recife ponteagudo, ante a furia das ondas espu- 
maradas a bramir. 

Ele invito, permanecia impavido, ante o panico estou- 
rado da multidao fremente, que corria espavorida. 

Esse quadro e patetico! Pois ali Feijo creceu, ainda 
mais, na figura monumental, parecendo um Deus barbaro! 

Richelieu nunca teve situagoes como estas, Quando 
morreu Gustavo Adolpho na galopada derradeira das cam- 
pinas de Liitzen, logo surgiu Bernardo de Saxe-Weimar. 
Assim, nunca o cardeal mostrou como seria na desgraga. 
Ele nunca conheceu a infelicidade! 

Cad. 10 



— 146 — 

Um outro ponto, que aproxima os dois sacerdotes-esta- 
distas, esta em que o dever e a lei eram para ambos, magnas 
divindades de uma religiao. Richelieu so as fazia dobrar, 
quando pelo bem de sen pais. Feijo, nem assim passava 
por cima de seu dever. Ele preferiu sair. As vidas de 
ambos, isso mostram com clareza. Emquanto que, Riche- 
lieu esmagava, na Franga, os que Ihe eram opostos, do- 
brando a lei em favor da causa que defendia, Feijo aban- 
donava o ministerio da Justiga, quando via que dentro da 
lei, ele nada podia contra a destituigao de Jose Bonifacio, 
e deixava a Regencia, quando via que, nao podia mais con- 
tar com maioria nesse Parlamento, que Vasconcelos domi- 
nava como um galo indio em um rinhadeiro. 

Na vitoria ambos se mostraram dignos. A extraordi- 
naria figura de Feijo nas cortes portuguesas, no ministerio 
e na regencia, valeu bem a vitoria de Richelieu no tratado 
de Westfalia e mais tarde, no tratado dos Pirineos, embora 
esses acordos de paz se tivessem processados depois da mor- 
te do grande cardeal. Outra linha de aproximagao dos dois 
vultos, esta na vontade de cada um. Ambos deram mostras 
dessa virtude de um modo exuberante. Richelieu, ao re- 
solver a questao religiosa dentro da Franga, sitiando la Ro- 
chelle, que ele foi tomar em pessoa, animando os protestan- 
tes da antiga Liga de Smalkalde, fazendo Gustavo Adolpho 
cair como um milhafre sobre a Alemanha de Fernando II, 
definiu-se como um politico inegualavel, tendo para servir 
a sua habilidade uma vontade metalica. Feijo na traje- 
toria luminosa da sua vida de estadista teve mil manifes- 
tagoes dessa ecelsa virtude, infelizmente so na segunda par- 
te da vida do notavel sacerdote, e que ele poude compreen- 
der a situagao da nagao, que dirigia como ministro da Jus- 
tiga e depois como Regente. 
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O que aproxima ainda as duas individualidades mar- 
cadas, que ora compare em paralelo que tra^o, e a grande 
capacidade de trabalho de cada um. Feijo deixou-a demons- 
trada principalmente como ministro da Justiga, onde a sua 
atividade foi admiravel. Richelieu deixou provas dessa ca- 
pacidade marcada na sua vida de condutor da politica ex- 
terna da Franga. 

Enquanto que, este fazia frente aos espanhois, e in- 
periais, tinha que acarinhar os holandeses, ingleses, saboia- 
nos, suigos, venezianos, e protestantes alemaes e principal- 
mente Gustavo Adolpho e Bernardo de Weimar, e resolver 
ainda o temeroso problema dos huguenotes franceses. Ele 
saiu-se bem dessa situagao, tendo enfrentado todos os dis- 
sabores, que vinham ainda com as intrigas da corte como 
molho. Era a duqueza de Chevreuse, quern arrumava al- 
gum escandalo amoroso de Buckingham com Anna d'Aus- 
tria, ou o Duque d'Anjou, Gaston d'Orleans, que com Ro- 
han ou com Conde, preparavam alguma conspiragao. A 
tndo o incangavel cardeal dava solugao. 

Feijo, porem, no meio de sua atividade assombrosa, 
mostrava sempre a linha de rispidez de seu caracter, que 
sobrenadava em qualquer ocasiao. Era a braza mal aquie- 
tada que Ihe recordava com tristeza de sua origem sacrilega. 

Richelieu nao tinha isso a o impulsionar. O cardeal so 
ouvia a voz da sua ambigao e agia movido por uma grande 
energia, que tinha a seu servigo uma imaginagao quente, a 
qual parecia nao estar sobrando no paulista. Ele era ja 
aristocrata emquanto que Feijo vinha de baixo, muito de 
baixo. . . Richelieu vinha de uma antiga familia castela, 
que havia se distinguido na guerra das religioes, (Hilaire 
Belloc, "Richelieu"). Feijo vinha do degrau mais baixo 
que a sociedade pode comportar. 
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Ele era um abandonado! 
Dai nos vemos a diferenga imensa, que existiu entre 

esses dois sacerdotes. 

Isso amargurava a alma purissima do nosso. Ele se 
irritava a pensar em tal, mas a sua aristocracia nao era 
essa, que se engalana nos ouropeis da corte e se imper- 
meabilisa em camada bem marcada na organisagao de so- 
ciedades. A aristocracia dele, era a de uma alma admi- 
ravelmente bem temperada de virtudes, que fizeram com 
que, alem de heroi, Feijo rogasse com a santidade. Riche- 
lieu nao tinha esses sinos de virtude, que se estampavam 
vivos na alma de Feijo. 

Se ele, o antistite franees, era muito superior em ta- 
lento ao paulista, este se Ihe avantajava imensamente na 
pureza de alma e de sentimentos. 

Um trago que, mais faz divergir a personalidade do 
cardeal da de Feijo, esta em que naquele, eram extraordi- 
nariamente acentuados o orgulho e a vaidade, emquanto 
que, o paulista era a modestia e a simplicidade em pessoa. 
Dir-se-hia que, Feijo se arreceiava de subir a tanto! 

Richelieu tinha uma imensa ufania de seus feitos e 
principalmente de sua astucia, bem como da sua percucien- 
cia, da sua vontade, da sua visao, da sua energia e da sua 
atividade, exteriorisadas de mil maneiras, que ele ainda fa- 
zia mais brilhantes, pelo reboar na moldura do luxo e da 
teatralidade com que os revestia. 

Em Feijo, ao inverso disso, via-se a simplicidade mar- 
cada em seus habitos. Nunca ele pousou para os seus 
coevos, ou para a posteridade, Nao era costume seu, fazer 
paradas de suas atitudes, as quais, as vezes, ficavam ate 
sacrificadas pela falta de um certo cerimonial. 
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Richelieu, nunca se apresentou sem estadao, onde o 
aparato fazia paralelo ao brilho pessoal de suas vestes, onde 
o multicolorido e douraduras de seus ouropeis dominavam a 
purpura cardinalicia. 

Ele, com essa vistosidade alacre, que se pode admirar 
nos muitos quadros retratos, feitos pelo pincel magico de 
Felipe de Champaigne, atraia as atengoes femininas, se bem 
que como o seu parceiro paulista, nunca se soubesse de uma 
so aventura galante, em que ele sorvesse praseres propor- 
cionados pelo sexo fraco. 

Feijo, sempre de preto metido na sua sobrecasaca de- 
bruada de seda luzidia, fazendo resaltar mais ainda a al- 
vura de seu rosto bem escanhoado e seus tragos fisionomi- 
cos austeros e bem marcados, nunca se mostrara amigo de 
pompas rebrilhantes. Ele vivia, quasi como um monge na 
sua casa simples da rua do Conde, e em Sao Paulo, a sua 
casa da rua da Freira, bem como a sua chacara da Mooca, 
eram mais simples ainda. O modo, pelo qual ele abando- 
nou o poder nos casos do ministerio da Justiga e da Regen- 
cia, bem como no caso do bispado de Marianna, dao bem 
ideia do quanto e verdade o que fica afirmado. 

Feijo achava que, nao havia necessidade de barulho em 

torno de seus atos. Ele procurava agir pela forga, com a 
rapidez do corisco, com a rudeza do vendaval, com a vio- 
lencia da avalanche, mas nao buscava atemorizar pela ence- 
nagao, que Ihe parecia uma moldura indigna de ser utilisa- 
da. O leao nao deve procurar processes que nao tenham a 
dignidade da magestade a engrinaldar a sua realeza. 

Acredito que, Richelieu tivesse tido um raciocinio bem 
mais agil, uma inteligencia mais viva, a mane jar uma ima- 
ginagao mais rica, mas ele por certo, nao tinha a tempera e 
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o carater do padre paulista. Para Richelieu a palavra em- 
penhada nao teria o mesmo valor do que para Feijo, 

Talvez Cromwell respondesse melhor a uma compara- 
gao a esse respeito, com o Regente de ferro, do que o car- 
deal frances. Cromwell, o emerito general, chefe dos 
"round heads", tambem como Feijo, havia conhecido o so- 
frimento e a necessidade, pois o rude cervejeiro inglez, tam- 
bem viera debaixo e nao tinha lambrequins aristocraticos a 
emoldurar a sua peregrinagao pela gloria, que ele colheu nos 
sangrentos campos de Worcester e de Naseby. 

O cardeal era forte, mas ele reunia a hipocrisia, e o 
fausto a fortaleza. Para ele, todos os caminhos eram bons, 
uma vez que fosse conseguido o seu objetivo, que era a fe- 
licidade da Franga, por seu intermedio. 

Feijo, tambem buscava com afan a felicidade de sua 
patria, mas ele nao desejava chegar esse objetivo, passan- 
do por cima da sua dignidade e nao se importava se esse 
objetivo fosse atingido por outrem. Ele colaboraria com 
esse outrem, ainda que, tivesse de renunciar a posigao de 
mando e seguiria, o seu adversario que fosse, para atingir 
ao seu alvo. Mas uma vez que, esse alvo so pudesse ser 
conquistado a custa da sua dignidade, Feijo preferiria se 
afastar, Foi alias, o que ele fez, quando abandonou pelas 
duas vezes o poder e voltou para a sua provincia. Talves 
Cromwell se aproximasse mais desse perfil moral. Ele 
era como Feijo, rude, violento mesmo, mas a ambigao picou- 
Ihe no fim e ele se aproximou mais da figura do cardeal, 
mas no inicio, quando ele ainda nao havia sido entronisa- 
do como "lord protector", o morbus da vaidade e da vora- 
cidade ainda nao o havia seduzido, 

Talves por esse motivo Feijo, deixasse a impressao de 
ter sido mais rude do que qualquer um desses chefes, mas 
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na intimidade Feijo era mais afetuoso! A ternura deli- 
cada, que ele sempre demonstrou para com sua irma, bem 
como a fina amizade, que ele dedicou a seus amigos mais 
chegados, como Joaquim Jose dos Santos Camargo, o dr. 
Miguel Ribeiro de Camargo, a afeigao carinhosa que ele 
tinba por Evaristo, por Limpo de Abreu, pelo barao de Pin- 
dare, ou pelo Marques de Barbacena, nao encontram para- 
lelo em Richelieu, que passou pela alta governanga da Fran 
ga, sem que tivesse deixado dedicagoes. Se Richelieu ao se 
tnanter durante 18 annos, como primeira cabega dos desti- 

nes da Franga, nao foi como Atila, o flagelo de Deus, sob 
as patas de cujo cavalo nao creceria jamais a herva, se 
ele nao deixou um deserto de amizades ,o mesmo, nao se pode 
dizer de Feijo, que ao morrer, nao levava muitos rancores 
para o alem. Cromwell, se nao teve grandes amigos, tam- 
bem nao deixou muitos inimigos, mas este quiz realisar uma 
nova dinastia, deixando o cargo supremo para seu filho Ri- 
cardo. Isso foi uma nodoa no carater do grande general 
ingles. 

Em Richelieu, como diretor dos negocios franceses, 
nao se ve uma so fraqueza grave. A vida dele e um espe- 
Iho limpido, que so perde a luminosidade, quando se entra 
a examinar o modo pelo qual o cardeal ganhou o poder. 
Nao foi a custa do seu esforgo no campo de batalha, como 
Cromwell, nem a custa do crecimento de seu prestigio, como 
Feijo que, Richelieu subiu, mas sim se valendo da adulagao 
a pouco inteligente Maria de Medicis e ao sucetivel Ma- 
rechal de Ancre. 

Feijo nao usou desses processes, jamais. A esse res- 
peito o padre paulista foi-lhes imensamente superior, pois 
sempre sobrio, ele se mostrou de uma altivez, as vezes ro- 
gando pela intratabilidade. Feijo sempre foi acostumado a 
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pobreza. Viveu pobre e morreu pobre, passando por duras 
necessidades, emquanto que, o principe de Igreja frances foi 
riquissimo, tendo deixado pelo seu inventario cerca de 60 
milhoes de francos, depois de haver sido dos homens mais 
opulentos da Franca. Richelieu era avarento, emquanta 
que Feijo foi economico. 

Nao creio que, o cardeal pela, sua cupidez, haja sacri- 
ficado o seu pais em seu proveito. 

Ele nao seria capaz disso, alem de que o lucro que ele 
deu a Franqa foi imenso. Foi ele, pela sua oceanica inte- 
ligencia, quem abateu a casa dos Habsburgo. Foi ele, quern 
fez decair a potencialidade invencivel dos "tercios" espa- 
nhois, a primeira infantaria do mundo, que cercava todas 
as fronteiras francesas. Foi ele, o creador das forqas per- 
manentes na Franga. 

O que esse pais deve a Richelieu e tanto, que jamais a 
sua memoria seria resgatada, ainda que a gratidao dos fran- 
ceses fosse escrita com toda a agua do Atlantico. 

Neste ponto Cromwell se aproxima muito mais de 
Feijo. O ingles era muito mais sobrio, e mesmo quando, a 
sombra da realeza britannica havia caido com a cabega 
sangrenta de Carlos I, o energico cabo militar ingles, ao pe- 
netrar no White hall fez dali banir toda a pompa que os 
Stuarts haviam creado na sua imensa prodigalidade. Acos- 
tumado a vida miseravel das baixas camadas Cromwell le- 
vou tempo para amolecer o seu carater ao contato morno 
com o luxo amodorrento do palacio de Buckingham. 

Feijo foi muito mais modesto, que ambos esses vultos 
citados. Ele nunca cedeu as tentagoes do fausto, que uma 
corte facil pode proporcionar a um ministro, ou a um Re- 
gente como ele foi. Feijo ao abandonar essas posigoes, o 
fez com a mesma simplicidade, com a mesma modestia com 
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que havia entrado. Ele nao mudou uma so linha na fru- 
galidade monacal do seu trato. Era o mesmo homem, que 
decendo dos degraus do trono, ingressava no anonimato de 
onde havia saido. Nao se alterava uma so das suas mo- 
dalidades. Nele viam-se as mesmas linhas rigidas de uma 
austeridade admiravel. 

Quando Feijo morreu, os seus bens nao subiram a gran- 
de cousa. Com muito pouco a sua sobriedade se satisfazia. 
Tudo quanto possuia Feijo, deixou para sua irma D. Maria 
Justina de Camargo, essa que sempre fora o luzeiro ameno 
de toda a sua vida, essa que sempre fora o refrigerio dul- 

quroso de todo o seu sofrer. 

Feijo tinha um espirito extraordinariamente liberab 
Neste ponto, ainda ele se aproxima mais de Cromwell, que 
como ele havia vindo da sotoplanura. Toda a vida do sa- 
cerdote paulista era uma demonstragao desse seu liberalis- 
mo estremado. Haja vista para o seu testamento, feito 
alguns mezes antes de assumir a Regencia. Ele, ai, mar 
cou mais fundo o trago, que ele seguiria na Regencia. Foi 
o seu prefacio, na obra que teria de realisar na governagao 
do pais. 

Eis o abolicionista! 

Cromwell tambem se mostrou muito liberal, mas esse 
liberalismo cromwelliano foi evidente, emquanto o grande 
general ingles estava fora do poder. Depois ele se restrin- 
giu. E' isso alias o que acontece a quasi todos os gover- 

nantes. Liberais ate a demagogia, enquanto na oposigao, 
para serem conservadores ate ao absolutism©, uma vez atin- 
gido o poder. E' ai justamente que, Feijo fazendo uma 
excegao a regra, muito se destaca. Ele foi liberal antes, 
durante e depois de sua regencia no Imperio. 
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Richelieu foi muito mais esperto, muito mais habil, foi 
emfim um politico, emquanto que a Feijo fez falta o con- 
junto de qualidades para fazer politica. Richelieu foi bem 
um dicipulo de Maquiavel, ele rezava mais pelo "Principe" 
do que pelos Evangelhos romanos, seus processes eram me- 
nos rudes e mais disfargados. Ele nao atacava de frente. 
Ele fez escola e como ele a posteridade nos apresenta Tal- 
leyrand, Kaunitz, Metternich, alem de outros, 

Feijo era so a franqueza e a candura aliadas a rudeza 
e a energia. Feijo ignorava o sabio florentino, que havia 
enfeitigado Richelieu. Dos ensinamentos de Dom Joao II, 
o paulista so aprendera a imitar os dias de falcao, despre- 
sando os que mostravam como se procederia nos dias da 
coruja. Nas cortes de Lisboa, Richelieu nao se teria ex- 
posto como o fez Feijo, que de um modo sem refolios, sa- 
bendo o que fazia, ofereceu-se a ser alvo da mesma sorte 
que atingira a Vergueiro, isto e a ser violentamente posto 
fora da tribuna parlamentar em que se achava a orar. 

Ha ainda um vulto na historia que faz recordar a fe- 
reza de Feijo. E' Pombal, o famoso conde de Oeiras, o 
celebre Sebastiao Jose de Carvalho. Mas emquanto que, 
este era prepotente e cruel, o sacerdote paulista era energico 
e justo. Alem de que, Pombal era inteletualmente muito 
inferior ao padre. 

Richelieu, o politico, nao escolhia meios, quando estava 
por baixo, ele se humilhava, e chegava mesmo a bajular. 
Haja vista para o seu procedimento com Maria de Medicis, 
quando o punhal de Ravallaic abateu o "vert gallant". 
Quando porem, o cardeal estava de cima, a sua energia nao 

tinha limites. Ele tinha por lema "A Major em Frangae 
Gloria", mas conservando-se na primeira plana, mas por seu 
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intermedio esclusivo. Ele seria incapaz de um sacrificio. 

Estraordinariamente abnegado, magnificamente des- 
preendido, altruista ao extremo, Feijo nao so seria absolu- 
tamente incapaz de tuna agao menos digna e que o rebai- 
xasse unicamente para se manter no poder. A carta que 
ele escreveu em 1823 ao Imperador, representando contra 
Jose Bonifacio e um modelo de linha. Ela bem poderia ser 
a introdugao das que ele escreveu em 1832 deixando o mi- 
nisterio da Justiga, e do oficio que ele enderegou a Araujo 
Lima, abandonando a Regencia em 1837- Compare-se essa 
linha imperturbavel de coerencia que tem uma retidao im- 
placavel, com a que se tragou Richelieu na carta que em 1610 
dirigiu a Maria de Medicis e que foi interceptada por seu 
irmao. 

Para Richelieu todos os caminhos serviam para subir. 

Para Feijo so havia um, que era o da dignidade. 

O cardeal era a raposa, o padre paulista era o leao. 

Ninguem muda o genero a que pertencem os animaes. 
Dai a diferenga das sendas trilhadas por diversos grupos 
humanos, que se deixam dirigir por tao variadas persona- 
lidades. 

E' certo que, Feijo muito amava a sua terra Servi- 
la-ia, porem so dentro das medidas da lei, da dignidade e 
do dever. Por ai passavam para o egregio sacerdote pau- 
lista, as fronteiras da sua obrigagao. Ele era a espada leal 
e cavalheiresca, enquanto que Richelieu, era a adaga trai- 
goeira, ou o punhal entocaiado. 

Como eu disse acima, outro simile que vem a mente de 
quern imagina Feijo e o de Pombal, Mas nessa personali- 
dade, que encheu o reinado de Dom Jose, nao encontramos 
as virtudes, que engrinaldaram Feijo. Pombal, quando a 
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Dom Jose sucedeu no trono a reacionaria D. Maria I con- 
fessou os sens crimes e deles se arrependeu, sendo perdoa- 
do. Feijo se tivesse crimes ter-se-ia confessado, mas suas 
a^oes de mascula energia, ele jamais as renegaria. Ate 
quando, mais tarde, em S. Paulo, Feijo pela seqao livre da 
imprensa voltou a falar sobre o celibato clerical, nao o fez 
em se retratando. E ele confirmou tudo. 

A sua postura na revolugao de 42 da bem o cunho da 
sua personaldiade! 

Pombal era deshumano! Feijo era justiceiro! 

Pina Manique o brago executor das ordens bravias de 
Pombal, era um desalmado! 

Lima e Silva, que depois foi Duque de Caxias, era um 
patriota! Ele agia imbuido do mais puro idealismo. A 
dupla de Pombal e Pina Maniques era carniceira e selvagem, 
emquanto que a de Feijo e Lima e Silva era apenas humana. 

Pombal foi, sim, implacavel, frio, cruel, como foram 
Richelieu e Cromwell, e foi, mais tarde, Feijo, mas era a 
algidez morbida do reacionario, e nao a do estadista como 
foi Richelieu, ou a do idealista como foram Washington e 
Feijo. 

Este manejava pristinamente a espada flamejante de 
Gabriel, emquanto que Pombal empunhava a de Azael, ou 
a acha sombria, de Armazedor, ou ainda o tridente fume- 
gante de Lucifer. 

Eu nao encontrei nada na vida de Feijo, que demons- 
trasse ser ele muito paciente. Pelo contrario, a impetuo- 
sidade de seu genio, a intratabilidade de seu carater ris- 
pido, a sofreguidao dos surtos de sua carreira publica, a 
ardencia de sens gestos, a rapidez de sens golpes, estao a 
mostrar que, ele deveria ter sido frenetico, impaciente e in- 
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capas de aguardar uma constru^ao. Feijo nao plantaria 
carvalhos. Ele preferiria o plantio da couve. 

Emquanto isso, Richelieu, que era mais cerebral, o que 
o habilitava a ser um finissimo politico, era tambem muito 
mais paciente. Isso nao quer dizer que o padre nao fosse 
tenaz, mas ele desejava ver os seus objetivos mais rapida- 
mente atingidos, embora porfiasse neles. O fato dele ter 
saido da soleira de uma porta, onde fora recenacido e haver 
chegado ao mais alto degrau do trono, isso mostra. Feijo 
possuia uma vontade indomavel, aliada a uma tenacidade 
absoluta, mas era impaciente, porque queria que tudo se fi- 
zesse, com extrema rapidez. Ele exigia que suas ordens 
fossem cumpridas com a rapidez com que, ele pensava. 
Como ele o fazia muito depressa, que tal era o feitio de 
sua mentalidade, ele mostrava logo "frenesi" com qualquer 
demora sobrevinda na execugao. 

E' precise nao confundir tenacidade com paciencia. 

Esta exige tranquilidade, aquela pode coexistir com um es- 
pirito febricitante e ate e mais eficaz, quando ha essa con- 
comitancia. 

Fisicamente Richelieu nao valia o paulista. O cardeal 
gaules era epiletico, tinha seus nervos atrapalhados, Di- 

zem que ele, as vezes se julgava cavalo e como tal galopa- 
va em torno de seu gabinete, relinchava como um corcel e 
distribuia coices entre os seus servidores. (Hilaire Belloc 
— "Richelieu"). 

Feijo era um homem perfeitamente equilibrado. Tinha 
musculos de a^o, e possuia uma saude de ferro, na sua mo- 
cidade. Richelieu era aparentemente fraco. E' certo que, 
ambos moreram mogos, pois Richelieu nascendo em 1585, 
faleceu em 1642, portanto, com 57 anos. Feijo nacendo em 
.1784 faleceu em 1843, com 59 anos. E' certo, tambem que, 
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Feijo, nos 8 a 9 ultimos anos de sua vida, foi atribulado 
por incomodos fisicos sem par, mas estes nao foram a con- 
sequencia de qualquer fraqueza organica. 

Sintetisando esse ponto, me parece que, se Richelieu 
foi mais cerebral com o que ele poude ser um politico fi- 
nissimo, Feijo foi-lhe superior fisica e moralmente, pois, 
com todo o sen talento e a sua sabedoria, a sua visao era 
este homem de extrema boa fe, que chegava a ro^ar com 
a ingenuidade. 

Feijo, bem no seu intimo tinha uma circumstancia, 
que o diferenciava de qualquer um desses vultos invoca- 
dos para Ihe servirem de paralelos. Ele tinha no mais 
profundo de sua alma o travo amargo de um espinho 
encravado, que torturava seus momentos inteiros. 

Pode-se afirmar que, Feijo era um eterno sofredor, 
sempre com a braza ardente de uma situagao especial, 
com a sua origem a Ihe lembrar, a cada instante, o labeo 
ignominioso, que Ihe deveria marcar a vida toda, acom- 
panhando-o, como uma sombra, ate o tumulo. Nem ao 
menos, o egregio padre paulista tinha, com quem se abrir, 
com quem desabafar a angustia que o oprimia, cada vez 
que, um nervosismo qualquer o exacerbava em sua senti- 
mentaiidade. Ele era, por isso, um recalcado que nao po- 
dendo externar o seu sofrer, afundava a sua dor no seu 
proprio eu, a devorando sosinho. Ora a persistencia desse 
proceder o fazia um misantropo, sempre tristonho e severo 
talves em demasia. 

Assim Feijo, era um cardo vivo, sempre arestoso, 
a repelir espinhoso a convivencia com os seus semelhantes. 
Dai aumentar as dificuldades dos meios dele poder se ex- 
pandir. 
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Mas ele era por fora cheio de espinhos, mas profunda- 
mente afetuoso na intimidade, como eu ja disse. 

Era dificil, porem, penetrar nessa intimidade. Fei- 
jo se assemelhava a esses frutos de casca rija e espessa, 
como a noz, a amendoa, a avelan on o coco, em que e pre- 
ciso antes um labor muito arduo, para subtrair a carapaga, 
mas uma vez que o fruto livre da sua crosta, o conteudo 
se apresentava ameno e dulguroso. Assim era a amizade 
de Feijo. Cobria-a uma reserva dificil de ser abatida; mas 
uma vez ela vencida, encontrava-se todo um tesouro de bon- 
dade e de cordura afavel. 

Talves, por isso, e que ele tinha amigos muito de- 
dicados, como foram Joaquim Jose dos Santos Camar- 
go, dr. Miguel Ribeiro de Camargo, Evaristo, Limpo 
de Abreu, Alvares Machado, Tobias, Vergueiro, Paula 
Souza, Joao Tibiriga de Piratininga e outros. 

Ha pouco falei em tenacidade, mostrando a conve- 
niencia em nao confundi-la com paciencia, e dizia que, 
Feijo sem ter sido paciente, teria sido muito tenas. E a 
prova disso esta na sua vida, que sem culpa dele, partiu de 
tao baixo e ele fez acender a tao alto! 

A esse respeito penso que o frances, nao foi tao te- 
naz quanto o paulista, mais talhado na feitura anglo-saxo- 
nica. A esse respeito, ambos tiveram em suas respetivas 
carreiras muitos altos e baixos. Richelieu ingressou na 
corte de Franga em 1616, para logo em 1618 cair em des- 
graga, que o afastou para o seu longinquo Poitou, de onde 
so veiu, de novo, dirigir a politica da Franga em 1624, per- 
manecendo, desta vez, ate o fim de sua vida em 1642. 

Feijo, teve, tambem, uma vida bem acidentada. Em 
1821, foi deputado as cortes portuguesas, depois so teve re- 
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levancia a sua agao em 1827, no inicio da questao do celi- 
bato clerical, e depois so apareceu em 1831, como ministro 
da Justiga, cargo que exerceu ate 1832, so surgindo, como 
Regente do Imperio em 1835, completando quasi que, dois 
anos de reinado, para depois entrar novamente em eclipse, 
ate que o fragor das armas em 1842 veiu novamente ilumi- 

nar a palidez marmorea de seu rosto de aceta, levando como 
um bolido vivo ate o seu tumulo em 1843. Richelieu, so teve 

dois periodos de eminencia, o de 1616 e o mais fulgurante de 
1624. Feijo teve muitos, sua vida foi como a de um 

astro, que se vivifica explendoroso, em certos memen- 

tos, a ponto de atingir no firmamento negro da noite 

eterna, o maximo do fulgor, descrevendo um listrao de 
intensa luz no fundo ermo, para percorrer depois imensas 

distancias desse infinite gigante e misterioso, como estrela 

morta, sem luz, no anonimato de sua provincia, modesta e 
sem vida, da pobreza de sua simplicidade incrivel, e surgir 

logo depois no rebrilho inegualavel de uma atividade unica. 

Oh, quantas vezes Feijo teve que, abandonar essa 

corte miraculosa do Rio de Janeiro, onde o apogeu o 
coroava a primeira figura do imperio, para a intratabilida- 

de de seu genio a inflexibilidade de sua tempera, a irritabili- 
dade de seus sentimentos, a eterna ancia de sua alma so- 
fredora, o arrojarem as geenas do esquecimento, onde ele fi- 
cava largos anos a cultivar o seu cha na sua vetusta cha- 
cara da Mooca, naquela neblinada Pauliceia! 

A esse respeito vem insensivelmente a imaginagao a 
lembranga de Pombal! Mas este, nao teve ocasiao de mos- 
trar a tempera da sua origem frente a imensidao da des- 
dita, Quando surgiu com a morte de Dom Jose, o espetro 
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negro do declinio, Pombal nao se mostrou a altura das cir- 
cunstancias como Feijo em Sorocaba, naquela famosa Jor- 
nada em que ele paralitico perguntava a Lima e Silva, quais 
eram as ordens trazidas e o comandante da legalidade res- 
ponaia com frieza, que eram as mesmas, que ele Feijo ha via 
dado ao major Lima e Silva, quando ministro da Justiqa. 

Onde, na vida de Pombal, de Richelieu, ou de qual- 
quer outro vulto memoravel dos que um Plutarco moderno 
desfiaria, capas de uma cena epica como essa? 

Richelieu, gragas ao sen temperamento bravio, teve na 
Franca muitos inimigos. Eis aquela aristocracia, que o 
bearnez deixou ainda com grande autonomia, que faria ir 
descontente ate a Fronda! O cardeal teve que, quebrar o 
orgulho dessa aristocracia, ambiciosa e enfatuada. Eis 
Maria de Medicis, essa, que fora a principio sua protetora, 
depois passando a ser sua inimiga rancorosa! Nao era a 
rainha mai de Franga uma Medicis, em quern dominava o 
borbulhante sangue florentino? 

O que valia ao cardeal era a curteza de inteligencia da 
italiana. Eis Ana d'Austria, a esposa de Luiz XIII, essa 
sutil intrigante, que os Felipes de Espanha, tinham encra- 
vado no flanco da Franga, a perturbar a agao politica do 
reino, que Richelieu fazia por atingir as suas fronteiras na- 
lurais no Reno, nos Alpes e nos Pirineos! 

Ah, se nao fosse a displicencia dessa palida e loura 
Habsburgo! 

Eis a multidao de bastardos de Henrique IV, lem- 
brando as Gabriela d'Estrees, as Corisandas ou as d'En- 
traigues! E Richelieu, como uma nau de guerra, passa- 
va soberano e invito, entre essa multidao ululante, que bra- 
mia impotente como lobos, que uivam ante um inimigo mais 
forte! 

Cad. 11 
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Assim, tambem foi Feijo! Teve muitos inimigos o sa- 
cerdote de ferro! Nao teve ele amigos tao dedicados? O 
inverso era de se observar, em criatura tao vincada como 
Feijo. 

Eis Dom Romualdo, o melifluo marques de Santa Cruz, 
o untuoso bispo da Baia e depois primaz do Brasil, que como 
uma hiena so atacava a noite o inerme, quando outro mais 
forte, ja tolhera os movimentos da vitima, que nao mais po- 
dia se defender. 

Eis Castro Alves, com toda a sua bruteza de ata- 
cante ferino! Ele parecia um lobo raivoso a mostrar a 
colera inocua contra o leao soberano! 

Eis os Andradas implacaveis, a corroer como acidos, 
que abatem o proprio ferro! 

Era uma dinastia poderosissima, uma maqonaria tre- 
menda! 

Eis Montezuma, que teria sido um recorte admi- 
ravel para um perfil a Eca de Queiroz, esse que depois 
foi liberal como Feijo! 

Eis Bernardo de Vasconcellos, que a todos sobre- 
pujava pela sua eloquencia arrebatadora, que com a sua 
voz abaritonada nas suas arengas empolgantes parecia um 
redemoinho no oceano tempestuoso de uma oposiqao aluci- 
nada; esse que depois de liberal, virou conservador! 

Eis Honorio Hermeto, o future marques do Parana, 
firme como um escolho nesse mar enristado! 

Eis Hollanda Cavalcanti, como se fora um leao do 
norte, com a juba cortada! 

Ah, mas Feijo tinha amigos, mais clientes que ami- 

gos, mas bem destacados do que os na Franqa nesse seis- 
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centismo de legenda, haviam quebrado uma langa pelo 
cardeal! 

Eis, Evaristo, o grande Evaristo! Elegante na sua 
sobre-casaca, com os punhos rendados, a empolgante e 
apolinea figura da tribuna parlamentar do primeiro Im- 
perio, parecia um Adonis da eloquencia. Sua palavra 
ateniense era o ago laminado de Toledo! Cortava mais 
do que o gume acerado de mil durindanas valentes! A 
ponta agugada de sua ironia, feria mais do que o esgri- 
mir floreteado da espada de D'Artagnan! A sua cul- 
tura manobrada com a elegancia inegualavel parecia a langa 
heroica de um Bayard "sans peur et sans reproche", O 
seu talento na tribuna era como que o volteio magico de 
mil cavaleiros negros no Crissus da predestinagao! 

Ninguem podia resistir a forga impetuosa desse 
ariete de guerra, dessa torrente, que se arremessava in- 
contida sobre o muro da oposigao. Mais adeante, em outro 
capitulo reproduzimos uma oragao de Evaristo e pelos seus 
formosos periodos podemos fazer uma ideia. 

Eis Limpo de Abreu! Eis Vergueiro! Eis Xavier 
de Carvalho! Eis Paula Paraizo! Eis Alvares Machado! 

Lembram-se da questao agitada pelo republicano Mon- 
tezuma, chamada das cartas de seguro? 

Oh, esse 1.° de Agosto de 1831! Quanta recorda- 
gao agri-doce esses dias memoraveis em que os "cara- 
murus", os "chimangos", e os moderados, se entrebatiam 
com a ancia do desespero, reboando como se fossem golpes 
estridulosos de carniceiras achas de armas, os lances que as 
tres fagoes desferiam, nas arcadas das galerias do Parla- 
mento dessa regencia trina na primeira metade do seculo 
passado ? 
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Richelieu tambem conheceu as paixoes das lutas das 
faqoes que ensanguentaram a Franga no sen tempo. Os 
prelios ardidos das religioes nao haviam cessado. As bra- 
zas ainda rubras de um rescaldo morno, que Henrique IV 
nao fizera espalhar as cinzas, de quando em vez provoca- 
vam novos incendios que se lastravam pela macega de tem- 
peramentos ardorosos, que a febre da Guerra dos Trinta 
Anos, que entao ensanguentava a Alemanha, tornava ainda 
mais afogueados. 

Feijo, entao, teve que enfrentar o turbilhao de pai- 
xoes, que se cruzavam, sentimentos, que se chocavam, 
interesses contraries, que se desencadeiavam.Eram cla- 
vas, que voavam em todas as diregoes, dispersando lascas 
eburneas e incandecentes, que se iam projetar mortiferas 
nas carnes dos que, com bravura empunhavam a diregao 
daquele barco, que desarvorado como um derelito ao sabor 
do vendaval corria para o abismo! 

Eis a Regencia nessa primeira metade do seculo 
passado! Feijo foi dela o ministro da Justiga. A sua 
tarefa era deficilima, mesmo que nela se transfigurasse 
todo o poder milagroso de Fausto de Goethe. O pais 
era um composto de partes as mais heterogeneas, sob 
todos os pontos de vista. Eram grupos regionais mais 
proximos da metropole portuguesa, a receber de Lisboa 
o sopro da influencia dos sens acontecimentos politico- 
sociais, que ai iam rebater atraves das aguas do Atlan- 
tic©. Eram grupos mais conservadores, ligados a cer- 
tos costumes, que Ihes eram particulares, Eram milha- 
res de pessoas, que mergulhadas em uma regiao cli- 
matica haviam sido modeladas fisica, psiquica, mental e mo- 
ralmente de uma maneira particular. Eram interesses a cer- 
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tos e determinados produtos, que naturalmente buscavam as 
situagoes mais favorecedoras. 

Tudo isso, se entrechocava antagonica e turbilhonante- 
mente na metropole carioca. Tudo isso, emanava sentimen- 
tos, que se contrariavam, muitas vezes, mas sempre eram 
discordantes e nao se afinavam pelo mesmo diapasao. Como 
unir essa mixordia heteroclita, como apaziguar esse mar bor- 
bulhante, como ordenar esse caos? 

Feijo, era o ministro da Justiga. A ele incumbia 
como a um maestro de orquestra executar uma harmo- 
nia com esses elementos completamente dispares. 

Foi ai que se manifestou o genio do padre de ferro. 
Ele nao conseguiu dominar a situagao. Ele foi ven- 
cido pela borrasca. Mas quern nao seria? Ainda que 
tivesse ele a vara de Moises, nao haveria meios de con- 
seguir senao uma tregua. Nao seria possivel fazer 
mais! 

Com Richelieu, a situagao foi muito diferente! A 
Franga era a velha Galia romana. Tudo nela era har- 
monioso e homogeneo. As etnias se afinavam pelo 
mesmo diapasao. Os limites naturais eram aqueles 
que a politica de Richelieu porfiava em atingir, O dedo 
soberano do Creador havia desenhado e esculpido, ate 
onde deveria chegar o poderio de Franga. 

Richelieu teve o merito apenas de nao os ultrapas- 
sar. O mapa porem o estava guiando. 

A Franga deve a ele uma gratidao imorredoura, 
mas Feijo e credor de maior sentimento da nossa par- 
te. Estatua em ouro nao pagaria ao padre o muito que 
ele revelou ser. 

O que Feijo realisou, por certo, nao seria possivel 
ser materialisado, como o que Richelieu deixou feito na 
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Franga, entretanto as qualidades masculas patenteadas 
por Feijo, foram a meu ver superiores as que Richelieu 
evidenciou. 

Se tivesse invertido os papeis, o frances em sendo 
politico habilissimo nao teria demonstrado o perfil vin- 
cado, que Feijo deixou transparente aqui, emquanto que, 
se Feijo tivesse existido no lugar do cardeal frances, 
teria erguido no solo da Galia o mesmo monumento, que 
Richelieu o fez. 

Eu acredito na superioridade de Feijo sobre Ri- 
chelieu, porque todos os atos do sacerdote paulista 
aparecem ungidos por um espirito de santidade, na 
qual comungam a sinceridade e a abnegagao. Feijo 
eievou-se ate a uma divindade miraculosa, com esses 
a tributes, que aureolavam a sua fronte de apostolo. 
Esses tragos indisfargaveis na vida do grande varao de 
nossa terra, deram a ele um aspeto inconfundivel nas 
paginas da historia humana. Feijo nao foi so um esta- 
dista; ele foi um expoente. 

Ungido de taes atributos, eu encontro no passado 
lumano a personalidade de Washington, homem dotado 
de imenso desprendimento, que depois de haver dado 
a sua patria toda a soma de seu esforgo, ele soube 
recusar uma coroa que Ihe era oferecida. Como Feijo 
ao decer os degraus da Regencia e se recolher a Sao 
Paulo, tambem Washington voltou os seus passos para 
a Virginia, onde a velhice o foi encontrar com a nivea 
cabega coberta de cans de prata, sempre com aquele 
sorriso semi-ironico a bailar em seus labios apertados. 

Mais uma vez que se fala em vulto da estirpe anglo- 
saxonica, convem lembrar alguns tragos que foram iden- 
ticos na pessoa de Feijo e em Wellington o grande du- 
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que ingles, que em meiados do seculo passado, atingiu 
as raias de semi-deus nas brumosas ilhas da Mancha. 

A firmeza de Feijo lembra bem a de Wellington em 
Waterloo, quando Napoleao jogava contra os quadrados de 
"highlanders" a fina flor de sens couraceiros. Entao as 
palavras de Wellington de que: "Aqui morre o ultimo bre- 
tao, mas os franceses nao hao de avangar", sao bem dignas 
das que caraterisaram o heroismo de Feijo, ao ser exilado 
com Vergueiro, a bordo de uma embarcagao que os levava ao 
Espirito Santo. Perguntado por Vergueiro o que iriam fazer 
deles os do governo, Feijo respondeu com voz soturna! 
"Nao sei o que farao de nos, mas se eu fosse governo, man- 
daria nos fuzilar." 

Wellington, sempre foi tenaz como uma rocha. A sua 
campanha na Peninsula Iberica e particularmente a sua de- 
fesa de Torres Vedras, dao bem nitido esse sulco no perfil 
do velho ingles. 

Nao se pode dizer que, a Feijo tivesse faltado o senti- 
mento de audacia, pois a sua agao nas cortes portuguesas 
em 1821 e 1822 foi assas carateristica. Entao ele pare- 
cia a proa de um galeao de guerra a penetrar vitoriosa 
pelas massas de inimigos, que como um mar ameagava tra- 
gar o imprudente que passara "muito alem da Taproba- 
na", com a sua audacia, de falar em independencia das pro- 
vincias de alem mar, naquela reuniao de energumenos! 

Nao sei como nao trucidaram o sacerdote paulista, na- 
quela vez em que ele em pleno parlamento portugues, pa- 
recia desafiar o proprio martirio com a sua temeridade 
aloucada! 

Tenho a impressao de que Feijo praticou um ato de 
desespero, com suas palavras entusiasmadas de idealismo, 
nessas cortes portuguesas. Esse ato de incrivel audacia 
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deixa perplexo o que reflete nele, verificando o quanto tem 
de impraticavel em dia de hoje. 

Dir-se-ia Feijo feito de uma lasca de uma catapulta 
guerreira e talhado por uma halabarda que estivera sempre 
enristada f rente ao inimigo! 

Wellington nunca mostrou tanta audacia, se bem que 
na sua campanha da India contra os mahratas em Assaya^ 
ele haja revelado movimentos assaz temararios. £1,6 na 
Peninsula sempre venceu pela seguranga, pelo calculo frio, 
pela certeza de seus golpes, e nao pela aventura ou pela sur- 
preza. 

Feijo, porem, foi uma simbiose de todas as virtudes 
reveladas por todos esses varoes plutarquianos na historia. 
Ele se mostrou possuidor de todas as superioridades que 
enfeixam os grandes homens. Uma so Ihes faltava. Foi a 
de viveza de raciocinio, de presteza de vistas, de rapidez de 
visao. Eu nao encontrei na historia ninguem que tivesse 
um perfil moral bem ajustado ao de Feij6; cujas linhas de- 
veriam ser procuradas em varias personalidades e depois 
reunidas em uma esquisita e complexa construgao, for- 
mando um conjunto composto. 



CAPlTULO VIII 

A QUEDA DE UM ASTRO 

Logo ao ser proclamada a independencia brasileira, a 
sete de Setembro de 1822, as margens do regato Ipiranga, 

a situagao do principe regente Dom-Pedro foi de um idolo. 

Ele era o polo, que concentravam todas as energias, to- 

dos os sentimentos, todas as alegrias dos colonials que em 

torno de sua augusta pessoa formaram e desenvolveram o 

espirito nacional em oposigao ao que trazia o filho de aletn 
mar, 

O antagonismo flagrante, entre o homem da terra, esse 
que vinha atraves de muitas geracoes, que havia visto as 

colonias nacerem e ainda tinha aos ouvidos os seus pri- 

meiros vagidos, que eram o eco ribombante dos arcabuzes 

quinhentistas nas lutas carniceiras contra o incola selva- 

gem, e mesmo os nacidos em terras extranhas, mas aqui fir- 

mados pelo coragao, e o reinol teimoso e arrogante a timbrar 
em se mostrar superior ao colonial, pelo fato unico de haver 

nacido em regioes europeias, se estremava dia a dia, se fazia 

mais violento a cada instante, se tornava mais nitido, a pro- 

porgao em que os acontecimentos se iam sucedendo. 
Ja no seiscentismo, quando, aqui nestas plagas ameri- 

canas. corriam a segunda ou a terceira geragdes de povoa- 
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dores, comegara o antagonismo entre coloniais e lusos 
reinois. 

A aclamagao de Amador Bueno, nao havia sido outra 
cousa, no planalto de Piratininga, senao a mostra disso em 
flagrante oposigao a aclamagao de Dom Joao IV, o duque 
de Braganga, que se sucedera a esse estrepitoso fracasso. 

Os nacionalistas, que nao tinham muito amor a Por- 
tugal, principalmente esses, que nao decendiam de Portu- 
gueses, ou se decendiam tinham pouca proporgao de san- 
gue luso, foram formando hostes e ideias em torno desses, 
que vinham de aborigenes ou de espanhois, ou ainda de 
flamengos. Os proprios decendentes de Portugueses nao 
tinham muitos motivos de tributar fidelidade a Dom Joao 
de Braganga. Geragdes de americanismo colonial haviam 
decorrido> desde que seus maiores haviam aqui aportado. 
Meio novo se havia imposto as suas respetivas formagoes. 
Vida diferente, ocupagoes diversas, constituigao social que 
nao era a mesma que a da terra peninsular, clima outro, con- 
vivencia que nao era a mesma, tudo isso fazia com que se 
fosse formando e evoluindo ideias proprias, sentimentos seus, 
costumes que so a eles diziam respeito. Ora, porque eles, 
que jamais haviam visto o reino, que la nao conheciam 
ninguem, que tinham cortadas as ligagoes de parentesco 
com seus consanguineos, nao haviam la ficado, que nao ti- 
nham amigos e nem sequer conhecidos do outro lado do 
Atlantico, que nao tinham com os dessa terra interesses 
economicos condizentes, haviam de ter lealdade a esse pais, 
que por todos esses motivos Ihes era exotico? 

Foi assim que, logo no seiscentismo, a aclamagao de 
Amador Bueno, foi a primeira manifestagao de nacionalis- 
mo. Em torno desse, que deveria ser o seu supremo expo- 
€nte se reuniram as energias dos povoadores e quando a 
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ocasiao se faz mais favoravel, porque a Espanha aincla 
estava a braqos com a Guerra dos 30 Annos na Fnrcpa, a 
qual so terminou pelo Tratado de Westfalia em 1648; Por- 
tugal estava a tremer de medo da reaqao espanhola, e as 

demais colonias luso-americanas estavam as voltas com os 

holandeses, que em 1630 haviam invadido o Nordeste, so 

sendo constrangidos a desocupar a terra em 1654, foi feita 

a aclamagao do rei colonial, que era a verdadeira indepen- 

dencia das regioes brasileiras. Infelizmente Amador Bue- 

no nao estava a altura da situa<;ao e nao compreendendo o 

que fazia no seu gesto idiotisado, com o que fazia perder 

uma otima ocasiao de libertar o pais. 

Imaginem-se as colonias luso-americanas podendo apli- 
car aquem-mar, tudo quanto conseguiram seus filhos auda- 
ciosos, em materia de mineragao do setecentismo, ao envez 

de terem como socio o odioso fisco portugues, que carreiava 
para Lisboa grande parte dos lucros apurados nas Gerais, 

em Goias e em Cuiaba! 

A expulsao dos invasores flamengos, foi outra mani- 

festagao de nacionalismo, que se desenvolvia alhures. E' 

verdade que, no Nordeste, o nacionalismo teria de evoluir 
mais lentamente do que no planalto paulista, pois era uma 

regiao mais proxima de Portugal, com as comunicagoes 
mais vivas com essa regiao, com recursos de economla mais 

fartos, de modo a atrair mais gente da peninsula, que 

que imperceptivel de gente europeia. 
Sem embargo disso, logo no inicio dos setecentos, quasi 

que ao mesmo tempo que a guerra dos emboabas, outra raa- 
nifestagao de pujante nacionalismo dos paulistas na sua luta 

contra os forasteiros, houve no Nordeste a guerra dos Mas- 
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cates, que foi outra mostra de que uma patria nova se for- 
mava no regago da America portuguesa. 

A Inconfidencia mineira, foi outra manifestagao de na- 
cionalismo regional. Outras nao tiveram lugar, porque o 
planalto paulista estava muito debilitado com a emigraqao 
em massa para as regioea do ouro, e o Nordeste havia per- 
dido o monopolio agucareiro, com a concorrencia que a 
custo suportava com as colonias centro americanas, as An- 
tilhas, e algumas colonias hispanicas na America sulina^ 
Isso debilitava economicamente o Nordeste, a ponto de a 
influencia portuguesa nessa regiao proxima a metropole, 
esmagar qualquer surto regional. 

A vida da familia real portuguesa impediu que, a evo- 
lugao proseguisse na trilha em que caminhava no setecen- 
tismo e fez retardar a libertagao do dominio lusitano na 
America. Isto aconteceu em completa divergencia com o 
que sucedia as colonias espanholas, que cortadas as comuni- 
cagoes maritimas com Madrid, em virtude do dominio ingles- 
nos mares, se foram fazendo independentes, sem que isso 
pudesse obstar a corte madrilena. 

Mas logo a evolugao para a separagao, foi rctomando 
a trilha normal em que vinha seguindo. "Chassez le natu- 
re!, il reviendra au galop" dizem os franceses, com muita 
sabedoria, no seu anexim popular. Era o que acontecia 
as colonias luso-americanas. 

Logo em 1817 rebentou uma tremenda insurreigao no 
Nordeste, chefiada por Domingos Jose Martins, e da qua! 
fez parte Antonio Carlos, que esteve preso, antes de ser 
eleito deputado as cortes portuguesas. 

Assim, o animo popular estava sobrecarregado e o 
principe regente Dom Pedro se fizera o alvo de todos- 
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os anceios coloniais. Ele soubera bem realisar o con- 
selho, a ele dado, por seu pae, ao se retirar para Por- 
tugal: "Pedro, o Brasil muito em breve se separara 
de Portugal. Toma para ti a coroa, antes que algum 
aventureiro lance mao dela." 

Foi por isso, que ele se pos a frente do movimento 
nacionalista, que se desenhava impetuoso, vibrante, uni- 
sono, vigoroso, e que seria impossivel a metropole tentar o 
deter. 

Pedro nao era de inteligencia muito desenvolvida. 
Mais afeito aos prazeres materials do que os propor- 

cionados pelo inteleto, ele tivera entretanto a visao dc 
que nao deveria se fazer o satrapa despotico a perse- 
guir esse movimento libertador. Muito ao envez, ele 
deveria acompanhar a onda e se lembrando dos conse- 
Ihos paternos, tratou de se por a frente do que os patriotas 
reivindicavam. 

Foi assim que, ele se viu na contingencia de ser o 
heroi maximo de toda aquela jornada, que atingira ao 
auge no dia sete de Setembro de 1822. Entao ele pro- 

clamara a separagao. Mas a medida que, o tempo se 
ia passando depois da independencia e depois que Pe- 
dro havia sido feito Imperador do Brasil, ele perdia 
terreno no coragao do povo. Logo depois, Pedro mos- 
trou querer governar de modo anti-liberal. O ministe- 

rio dos Andradas, que foi o primeiro a assistir o novo 

monarca, enveredou pela senda pouco liberal. Alias, 
sempre fora norma de agao dessa familia truculenta. 
Ela era despotica, quando no poder, oprimindo aos que 
Ihe eram desafetos, como no caso de Feijo e outros, e 
era liberal e usava da demagogia, quando fora do poder. 
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A linguagem virulenta do "Tamoyo", jornal dos 
Andradas, que se publicava nessa epoca, da mostras 
do que foram os privilegiados, que se julgavam feitos de 
outra essencia que o resto da humanidade. Eles esti- 
veram no poder ate 17 de Julho de 1823. 

Mas pouco a pouco o prestigio de Pedro I foi cam- 
do. A paz e o reconhecimento da independencia por 
Portugal, mediante a intervengao de Canning e o paga- 
mento de dois milhoes de libras pelo Brasil, nao foi 
do agrado do povo, que via nisso uma transigencia com 
a terra o nacimento de Pedro I. A vida dissoluta do 
imperante, que havia dissolvido a Assembleia Consti- 
tuinte e manifestava pendores indisfargaveis pelos Portu- 
gueses, nao foi senao um solido avango no caminho da 
impopularidade de Pedro I. Eis que, arrebenta em 
Pernambuco a insurreigao de 1824, proclamandc a fa- 
mosa Confederagao do Equador! 

A frente dos insurretos estava Manoel de Carvalho 
Paes de Andrade, e o auxiliando na sua gloriosa tarefa, 
estavam Rattcliff, Metrowich, e outros que foram exe- 
cutados. 

Outros acontecimentos, concorreram para que, nao 
fosse detido o rapido decrescimo de valia de Dom Pedro 
I perante, a opiniao publica. 

Assim a luta na Cisplatina, onde os reflexos dos 
combates infelizes de Sarandi e mais tarde de Ituzaingo, 
operavam no sentido de ser feita a independencia do 
Uruguay^ a qual depois foi reconhecida; os negocios Por- 
tugueses; que diziam respeito a infanta D. Maria da Glo- 
ria, o crecente espirito de despotism© manifestado sempre 
cada vez mais pelo imperante, etc. 
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Com tudo isso, se foi formando e tomando vulto prin- 

cipalmente na corte e em Sao Paulo uma corrente liberal, 

que foi polarisando os descontentamentos havidos no Im- 
perio, de modo a logo se fazer uma torrente impetuosa. 
contra a qual lutava desesperadamente Dom Pedro, que 
nao mais podia estacar. 

Feijo, como deputado paulista na legislatura de 1S26-29, 
assistia a esse declinar, sem que pudesse dar remedio. Ele 
profundamente liberal se condoia dos atos desatinados do 
Imperador, que voluvel, impetuoso, irrefletido, mais pre- 
ocupado com Francisco Chalaqa, ia se precipitando para 
um abismo, cavado na opiniao publica a custa de contra- 
ria-Ia sempre. 

A situagao, cada vez mais, se tornava peior, com uma 
atmosfera politica que se fazia, cada vez mais, irrespi- 
ravel. O executivo, sempre em luta acerrima contra o le- 
gislative, onde a demagogia campeava, clamando contra as 
proprias palavras do imperador, que dizia que o pais es- 
tava em "desgragadas circumstancias". 

Em 1826 morre a imperatriz d. Leopoldina. a filha do 
imperador Francisco II Habsburgo, irma da que fora es- 
posa de Napoleao, Maria Luiza. Pedro I nao tratava bem 
a pessoa ilustre, que pelos seus dotes especiais e pelo sen 
liberalismo, constantemente manifestado, era muiio querida 
pelo povo, que com a morte prematura da imperante, viu 
mais uma manifestaqao do carater morbido de D. Pedro, 
que se prendia muito pelos amores faceis e clandestinjo 

O falecimento de D. Leopoldina, mais precipitou na 
dissolugao os costumes pouco recomendaveis do impera- 
dor, cujo povo viu chegar o ano de 1829 com o amargor 
das desilusbes o mais cruel. Um desengano brutal havia 
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traido a esperanga mais fagueira de uma vida livre, para 
em seu lugar surgir a Tarpeia mais horripilante dd uma 
realidade formidavelmente reacionaria, onde o despotis- 
mo campeava irmanado na mais evidente das tiranias. 

Foi assim que, em Setembro desse anno cruciante, o 
Imperador na Assembleia Legislativa do Imperio, pronun- 
ciou as seguintes palavras: 

"Augustos e dignissimos senhores representantes da 
nagao brazileira! Esta fechada a sessao." 

Ante isso, a guerra estava declarada. O Rubicon ha- 
via sido transposto e a luta a mais ferina iria resolver a 
situagao, entre o Imperador e o povo aspirante do libera- 
iismo. 

Pedro I, nesas questao, nao compreendeu que, nao era 
com vinagre que se apanhavam moscas. 

Ele tambem nao se lembrou que, todos os movimentos 
populares no passado humano so tiveram expansao, em vir- 
tude de haverem sido previamente comprimidos. Ate o mar 
se quebra estrepitoso, no fracasso reboante das resacas, 
quando se Ihe antepoe a rigeza de um rochedo, e so mansa 
e calmamente vae morrer, quando encontra o declive macio 
e fofo de uma praia arenosa. 

Foi assim que, cm 1830 na provincia de Sao Paulo, 
onde o movimento se fazia incontido e fremente, que os ani- 
mos se mostravam mais ardorosos. Feijo ai se achava, 
como membro efetivo do conselho governativo. Nesse am- 
biente sobrecarregado, no mez de Novembro de 1830, so- 
brevem o assassinate de Libero Badaro, um emigrado poli- 
tico italiano, vitima em sua terra europeia dos despotismos, 
que la se exercitavam em reagao contra o liberalismo que 
campeava vitorioso, como filho que era das ideias da Revo- 
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lugao Francesa, levadas a todos os cantos da Europa na 
ponta das baionetas dos soldados de Napoleao. Nao po- 
dendo sofrer as opressoes, que o mortificavam em sua terra, 
Libero Badaro emigrou para Sao Paulo, onde continuou 
como Apostolo de suas ideias e sentimentos liberals, que en- 
tao haviam se entronisado no coragao de cada um. So 
quem raciocinasse com o estomago ou com os pes, poderia 
se opor aos ensinamentos da religiao da Liberdade, que cada 
dia fazia novos proselitos. 

Eis que morre assassinado Libero Badaro, posando para 
a posteridade com a sua famosa frase: "Morre um li- 
beral mas continua a viver a liberdade". Isso era o rasti- 
Iho que se incendiava em direqao da bomba, que iria arre- 
bentar. 

Em 1831 Feijo estava na sua chacara da Mooca, o 
Paraizo e raciocinava: 

"Se continuarmos por esse caminho, iremos parar na 
separaqao ou na anarchia", 

(Eugenio Egas — loc. cit. Estudos, 66) 

O que mais se poderia querer, em materia de anarquia, 
depois da tumultuosa dissolugao da Assembleia Constituinte 
em fim de 1823? (11). 

(11) Reunido o Congresso Constituinte, Dom Pedro I a 12 de Novembro 
de 1823, dissolve-o, organisando no dia seguinte o seu Conselho de Estado, 

composto do Marques de Queluz, do Visconde de Cachoeira, do Marques de 
Nazareth,^ 'do Marqu^ de Marica, do Marques de Sahara do Marques de 
Paranagua, do Marques de Inhambupe, do Marques de Santo Amaro, do 
Marques de Caravellas, e do Marques de Baependy, ao qual deu a incum- 
bencia de organisar um projeto de Constituigao, o qual ele iria outorgar, 
ao povo brasileiro. 

Um mes depois esse projeto estava organisado, e foram enviadas copias 
do mesmo a todas as camaras municipais, tendo chegado a Itii uma delas 
a 4 de Janeiro de 1824. 

. A 10 de Janeiro desse ano foi formada em Itu uma comissao de doze 
cidadaes probos entre os quais Paula Sou^a e Feijo para fazer observaQoes 
em torno do mesmo projeto. 

Cad. 12 
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O que mais se poderia querer, em materia de anarquia, 
depois da situagao em que se entrebatia o pais, lutando as 
faqoes entre si, de um lado com os liberals, de outro lado os 
reacionarios, de nm lado os europeus Portugueses, de ou- 
tro os americanos? 

Essa comissao, propos diversas sugestoes, que foram enviadas a corte 
em 1.° de Fevereiro desse 1824: A esse respeito eu com a devida venia 
transcrevo o que escreveu sobre o assunto o ilu tre historiador Dr. Francisco 
Mardy Fillio, op niao de quern deve prevalecer por ser ele, a primeira auto- 
ridade a respeito do passado da egregia cidade de Itu: 

"O aca'ado historiographo Djalma Forjaz, referindo-se a este acto da 
Camara de Ytu, diz: Ytii a legendaria cidade paulista, benjo das tradiijoes 
liberaes, centro de onde se irradiaram como verdadeiras rajadas, as ideas da 
liberdade, nao podia silenciosa, receber o projecto que o Imperador pensou 
e conseguiu impor a Nagao. Dahi as emendas que offereceu a contemplagao 
de S. M. Imperial" (Senador Vergueiro). Para esse distincto cultor da 
nossa historia a auctoria dessas emendas cabe, em grande parte, ao Senador 
Vergueiro. 

Americo Brasiliense diz: " E' geralmente sabido que depois da dissolugao 
da Constituinte o Sr. D. Pedro I offereceu ao paiz o Projecto de Const tu;gao. 

As Camaras municipaes foram remettidas copias do Projecto. A de Ytii 
convocou os habitantes da Villa, e acceitou o parecer de uma commissao, e o 
enviou ao governo imperial em data de 1.° de Fevereiro de 1824. Tern se offir- 
mado ate hoje, e sem contestagao, que o parecer foi ridigido pelo Padre Feijo. 

Nas reflexoes se encontram as ideas de um liberalismo adiantado". (Os 
Programmas dos Partidos). 

Nao duvidamos que a palavra do Senador Vergueiro fosse ouvida, e 
quiga mesmo solicitada pela commissao dos dez; nao duvidamos que as ideas 
do Padre Feijo influissem em diversos pontos dessas reflexoes; porem em 
nosso entender, essas reflexoes foram elaboradas pelos proprios m;mbros dessa 
commissao; e e de notar-se que nella, alem de Feijo, se viam sacerdotes illus- 
trados, dois dos quaes, os Padres Leite Ribeiro e Jose Galvao, exerciam com 
brilho a advocacia, bem como outros que se distinguiam pela sua illustragao. 
Assim, nao devemos attribuir a auctoria dessas reflexoes quer ao Senador 
Vergueiro, nem ao Padre Feijo, mas sim como o resultado de um attento e 
consciencioso trabalho feito em conjuncto por todos os membros da commissao. 

Os antigos bernardistas, bem como todos os que ainda suspiravam pelo 
systhema absolutista, nao viam com bons olhos o liberalismo dos ytuanos, e, 
entre esses absolutistas se encontrava, no propria villa ytuana, o capitao mor 
Vicente da Costa Taques Goes e Aranha. 

Este Capitao Mor, ferrenho absolutista, nao se acomodava com o novo 
systhema, que viera cortar seus foros e previlegios e reduzira sua forga e 
prestigio; assim nao occultava elle a sua ma vontade nao so para com a 
Camara, como tambem para com illustres ytuanos, taes como Paula Souza 
e Mello, os irmaos Barros e outros senjlo que essa sua ma vontade mais se 
manifestava contra Feijo, a quern nao duvidara em denunciar ao governo 
imperial como homem perigoso e cheio de ideas criminosas de liberdade. 

Assim esses inimigos do liberalismo ytuano, tendo em vista o acto da 
Camara apresentando as suas reflexoes ao Projecto de Constituigao, come- 
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O que mais se poderia exigir, em materia de anarquia, 
depois que se havia separado o Uruguay, na sua guerra vi- 
toriosa pela separagao, antecipada da guerra da Confedera- 
qao do Equador, em que o Nordeste, fracassara em se re- 
publicanisar? Nao estavam ai dois movimentos identicos 
bem nitidos, bem distintos, com fins semelhantes, sendo 
que um fora feliz e realisara o seu objetivo e o outro abor- 
tara? 

Eis as reflexoes que deveriam encher o cerebro de Fei- 
jo nesses dias tetricos de Margo de 1831. 

Voltando para a cidade da sua chacara da Mooca, Fei- 
jo tomou conhecimento do que se passava na corte, como 
ato final de uma tragedia que se desencadeiava tremebunda 
e irrefreavel. 

Ali ele soube que havia sido demitido o ministerio, 
chamado de 19 de Margo, composto do Visconde de Goyana, 
Carneiro de Campos, Souza Franga, Visconde de Albuquer- 
que, Jose de Moraes, e Manoel de Almeida. Pedro I no- 
meara no lugar desse ministerio demitido, um outro que 
tomara a designagao de ministerio dos marqueses, ou de 
gabinete de 5 de Abril, do qual faziam parte os marqueses 
de Inhambupe, Aracaty, Baependy, Paranagua, o conde de 

{jaram a tecer intrigas, chegando ate a levar a presenga do governo imperial 
a denuncia de que a Camara de Ytu, guiada por Paula Souza e Feijo, estava 
toda cheia de ideas perniciosas a monarchia, e que elle nao tardaria a mani- 
festar-se verdadeiramente partidaria da mais avangada democracia 

A esse proposito encontramos em "Esbogos biographicos", de Plomem 
de Mello as seguintes referencias a Feijo: 

"Apos o lugubre episodio da dissolugao da Constituinte em 1823, offere- 
cera o imperador ao pais o projeto de Constituigao, que deveria reger todo 
o imperio. 

As Camaras municipal's, como orgaos da nagao, foram chamadas a dar-lhe 
o voto supremo de votagao. 

Uma aprovagao quasi unanime veio sancciona-Ia. 
De Ytii, porem, surgiu uma voz, que em nome do povo levou seus votos 

ate ao trono apresentando emendas a Constituigao projetada. 
Essa voz era do padre Diogo Antonio Feijo". 
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Lages e o visconde de Alcantara. Logo que o povo soube 
disso, revoltou-se e o acompanhou a tropa, pois o gesto do 
Imperador significava uma reagao, tais eram os vultos 
acima nomeados. 

Com isso, foi designado o major Frias para levar ao 
Imperador o que queria o povo e a tropa, que consistia ape- 
nas na reintegragao do ministerio de 19 de Margo. 

— Nao pode ser. Vou tentar harmonisar-me com o 
povo e a tropa. Aguardo, sr. major a resposta dos 
amotinados. Essa foi a resposta do imperante que repli- 
cava com um rispido "non possumus", aos anceios liberals 
do povo. 

Foi lida, a seguinte proclamagao do Imperador ao povo, 
levada a ele como sendo a tal tentativa contida na resposta 
dada ao Major Frias: 

"Brazileiros! Uma so vontade nos una. Para que tantas des- 
confianqas, que nao podem trazer a Patria senao desgra^as? Des- 
confiaes de mitn? Assentaes que poderei ser trahidor aquella mesma 
Patria qae adoptei por minha? Ao Brazil? Aquelle mesmo Brazil 
por quem tenho feito tantos sacrificios? Poderei eu attentar contra 
a Independencia que eu mesmo proclamei sem ser rogado? Poderei 
ou attentar contra a Constituiqao que eu vos offereci, e comvosco 
jurei? Ah! Brazileiros! Socegai: eu vos dou a minha imperial 
palavra que sou constitucional de cora<;ao. Contai em mim, e no 
ministerio; el!e esta animado dos mesmos sentimentos que eu; alias 
o nao nomearia. 

Uniao, tranquilidade, obediencia as Leis, e respeito as autorida- 
des constituidas. 

Rio de Janeiro, 6 de Abril de 1831, Decima da Independencia 
e do Imperio." 

Essa proclamagao teve efeito exatamente contrario 
ao que dela esperavam os do governo. Foi como que, a capa 
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vermelha atirada ao touro enfurecido, que viu nisso um de- 
safio claro de uma gente, que tudo fazia para arrancar 
desse povo todas as conquistas que ele havia feito. Assim 
a multidao rilhante, acompanhada da tropa se dirigiu a Sao 
Cristovam e ai prorompeu em assuadas contra o despota 
coroado que o havia ludibriado. 

Parece que, o Imperador, seguindo uma determinagao 
adotada havia muito tempo, tomou uma inabalavel resolugao. 

Havia na organisaqao do pais qualquer cousa que Ihe 
dava esse mau estar constante de que ele se resentia e do 
qual nao havia meios de se libertar. Era uma doenga que 
perseguia o novo Imperio. Urgia fazer o diagnostico e mi- 
nistrar a terapeutica, sem o que nada adeantaria a mudan- 
ga que se faria. Tanto se viveria na anarquia com um 
Imperador despotico e absolutista, como Pedro I, como se 
viveria no caos com uma Regencia, como a que se iria ins- 
tituir, e mais tarde sob um Imperador liberal, e mais tarde 
ainda sob varias republicas que se sucederiam. 

Assim, para que nao houvesse derrame de sangue e sa- 
crificios, o Imperador Pedro I escreveu o seguinte ato de 
abdicagao: 

"Usando de um direito que a Constituiqao me concede, 
declaro que hei mui voluntariamente abdicado na pessoa de 
meu mui amado e presado filho, Sr. D. Pedro de Alcanatra. 

Boa Vista 7 de Abril de 1831, decimo da Independen- 
cia e do Imperio. Pedro. 

Assim caia o astro luminoso, que durante tanto tem- 
po havia dardejado os seus raios fulgidos sobre esta parte 
do planeta. Ele consumava assim o ultimo ato da trage- 
dia que tinha sido o seu periodo governamental no pais. 
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Feijo, parte do Governo paulista, era tambem deputado 
por Sao Paulo e assira devia tomar parte nos trabalhos le- 
gislativos, pelo que partiu para a corte, tendo dado inicio 
a sua presenga na Assembleia, na sessao de 26 de Abril. 

Diversas Camaras Municipals paulistas haviam repre- 
sentado a Assembleia Geral sobre questoes politicas, fazen- 
do referencias acrimoniosas a fatos criminosos que se ha- 
viam desenrolado na corte. O deputado Castro Alves (nao 
confundir com o poeta baiano desse nome que so naceu 
em 1847) representante fluminense, subindo a tribuna fez 
acerbas consideragoes contra essas municipalidades, argu- 
mentando no sentido de que elas estavam a exorbitar se 
manifestando sobre o assunto extranho a sua competencia. 

Feijo ja era conhecido na Assembleia, como grande 
parlamentar, pois havia enfrentado os famosos bispos da 
Baia e do Maranhao na questao do celibato clerical. A 
tribuna do legislativo nao era novidade para o padre paulis- 
ta. de modo que ele manobrou em terreno ja seu conhecido, 
quando pede a palavra e profere notavel discurso em que, 
com golpes rudes de um pesado montante de uma incrivel 

ferocidade, abate impiedosamente o deputado Castro Alves, 
que fica esmagado ao peso da agressao, em que Feijo havia 
si'do ferocissimo contra ele. 

Observando, com a perspicacia de verdadeiro mestre, 
Evaristo da Veiga, sem duvida uma das primeiras cabegas 
do Parlamento diz em torn profetico; 

— Ou muito me engano ou dentro de poucos dias 
Feijo sera o ministro da Justiga. E' homem de pulso e 
resolugao. O governo precisara delle. 

(Eugenio Egas, loc. cit. Estudos, 78). 
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O torn violento do discurso de Feijo fizera recordar a 
Evaristo o modo pelo qual o parlamentar paulista havia 
tratado da questao do celibato clerical e do modo resoluto 
como ele tinha agido nas demais questoes, desde a sua agao 
nas cortes portuguesas em 1822. 

A inteligencia aguda de Evaristo havia marcado na 
sua mentalidade o perfil espartano do sacerdote paulista, 
destacando naquele fundo de fraquezas de que consistia o 
ambiente politico da epoca e fez a profecia que tanto enal- 
teceu os seus dons de patriarca vidente da politica da pri- 
meira metade do seculo oitocentista. 

A situagao no mundo politico de entao, exigia um ver- 
dadeiro pulso de ferro, intransigente, incorruptivel, ativo, 
idealista, sem ambiqao, estoico, abnegado, altruista e de in- 
teligencia culta. Isso era muito dificil de ser reunida em 
uma so pessoa. So Feijo poderia concentrar tantas quali- 
dades de carater. 

For isso recebeu ele convite da Regencia para exercer 
esse cargo. 

Aceitou, mas sob as seguintes condigoes: 

"1.°) Conservarem-se os Membros da Regencia na maior harmonia, 
sem outras vistas em suas resolugoes que a prosperidade do 
Brasil. 

2.°) Tomarem-se todas as resolu^oes relativas a esco'ha, e de- 
missao das empregados; a medidas geraes, e a casos parti- 
culares, em conselho de ministros, presidido pela Regencia, 
ficando, seja dissidente fazer o que entender; ficando os 
mais desonerados de defender semelhante acto; e autorisado 
mesmo a censural-o em qualquer das camaras, quando nelles 
se toque. As ordens tendentes a mandar executar as leis, 
das esclarecimentos e proceder a deligencias para propor 
afinal resoluqao em conselho, poderao ser dadas por cada 
ministro independente de conselho. 
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3.°) Dentro de um anno, se por motive de molestia me for indis- 
pensavel largar a pasta, por algum tempo, sera esta interi- 
namente s^bstituida pelo ministro que eu indicar a Regencia; 
mas se o incommodo durar mais de quatro mezes; e mesmo 
depois deste primeiro anno, a Regencia nomeara outro mi- 
nistro se quizer. 

4.°) Se for necessario demittir alguns dos ministros actuaes; o 
que so tera lugar quando estes o peqao, ou a verdadeira opi- 
niao publica se declare contra elles, os que os substituirem 
serao da approvaqao do conselho pela maioria de votos dos 
ministros e Regentes. 

5.°) Havera um periodico dirigido por mim". 

A estas condigoes articuladas, Feijo acrescentou o se- 
guinte ; 

"O modo pelo qual me pretendo conduzir no ministerio e ester 
Persuadido de que em todo o tempo, e principalmente nos convulsivos, 
so a firmeza de conducta, a energia e a justi^a podem sustentar o 
governo, fazel-o amado e respeitado; e certo de que a prevaricaqao, 
c mais que tudo a innacqao dos empregados e a causa dos queixumes 
dos povos, serei rigoroso e inflexivel em mandal-os responsabilisar. 
As Leis, sao, a meu ve, inefficazes e o processo incapaz de por elle 
conseguir-se o fim desejado; mas a experiencia desenganara os legis- 
ladores, salvara o governo da responsabilidade moral, e o habilitara 
para proper medidas salutares, que removao todos os embaragos. 

Como governo livre e aquelle em que as leis imperao, eu as 
farei executar mui restricta e religiosamente, sejam quaes forem os 
clamores, que possao resultar de sua pontual execuqao; nao so porque 
esse e o dever do executor, como por esperar que depois de algum 
tempo, cessado o clamor dos queixosos, a nagao aben^oe os que coo- 
peram para a sua prosperidade. 

Eu advirto finalmente: A minha maneira de vida, o meu tra- 
tamento pesoal nao soffrerao alteraqao alguma: serao os mesmos 
que ate aqui." 

(Eugenio Egas, loc. cit.). 
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Isso tudo foi aceito pela Regencia, que subscreveu o 
documento com a assinatura conjunta de Feijo, com o se- 
guinte fecho: 

"Para que a todo o tempo, ou me reste a consolaqao de 
quando infeliz nos resultados, ter sido fiel a meus princi- 
pios, e a minha consciencia; ou me encha de vergonha por 
haver faltado ao que nesta prometto, assigno-me rogando a 
Regencia queira tambem assignar em testemunho de que 
acceita e concorda com o exposto, 

Rio de Janeiro 4 de Julho de 1831. Diogo Antonio 
Feijo. — Lima. — Braulio — Costa Carvalho. 

(Eugenio Egas, loc. cit.). 

Foi assim que, Feijo entrou para o Ministerio da Jus- 
tiga da Regencia Trina definitiva. 

Como ele exerceu esse cargo, como ele executou o que 
prometeu, diz-nos a sua extraordinaria atuagao, que pro- 
curamos resumir em diferentes capitulos deste trabalho. 



CAP1TULO IX 

CARAMURtfS E CHIMANGOS 

A conquista da abdicagao foi uma pugna, que fez com 
que, nela se empenhasse a totalidade das forgas da nova 
nagao, depois de que, a vitoria coroou essa energia dispen- 
did? 

Pedro I havia se tornado aos poucos impopular, por 
varies motives, que sao enumerados em outro capitulo, de- 
cendo por uma ladeira, ate o fundo do abismo, em que se via 
nos primeiros dias de Abril de 1831. Nao tendo mais por 
onde recuar, Pedro I, so teve remedio na abdicagao, em se- 
guida, a qual ele velejou para a Europa, a bordo de uma 
nau inglesa. 

A saida do primeiro monarca do novo pais, porem 
nao se fez sem que, ele deixasse uma sombra sebastianisti- 
ca. Foi se avolumando a corrente dos que pugnavam pela 
volta do Duque de Braganga, e um partido restaurador se 
foi formando evolutivamente, de modo que, em breve, se 
haviam arregimentado os amigos do ex-imperador, e for- 
mavam no Parlamento uma oposigao pugnaz ao governo 
regencial e fora das camaras, junto ao povo, uma forte 
corrente que nao so influenciava a opiniao publica, como 
ainda promovia, com o auxilio de muitos militares, ainda 
afeitos ao regimem anterior ao da Regencia, constantes mo- 
tins, rebeldias, revoltas, sedigoes, revolugdes, com o que a 
anarquia e a desordem se faziam a cada instante. 
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O sentimentalismo piegas, que reina com mais intensi- 
dade entre os americanos do sul, fazia com que, se tornasse 
simpatica a situagao daquele ex-imperante, que havendo 
abdicado de dois reinos a favor de seus filhos, lutava de- 
sesperadamente, para que sua filha, nao fosse privada da 
parte que Ihe havia tocado. Por outro lado, os absolutistas, 
inimigos do vendaval da liberdade, que havia soprado sobre 
o mundo e, que na Europa expulsara Carlos X, e obrigara 
as naQoes a outorgarem constituigoes aos povos, esses que, 
ja anteriormente haviam se enfileirado ao lado das tenden- 
cias anti-democraticas de Pedro I, se enquadraram com 
facilidade nesse sebastianismo, que se tornara o objetivo 
dos restauradores ou caramurus. Estes agregaram tam- 
bem os elementos extrangeiros, ou os que se simpatisavam 
com estes, porque os nacionalistas se foram para os contra- 
rios aos caramurus. 

Ja Pedro I, portugues de nacimento havia mostrado 
tendencias abertamente lusitanofilas e contrarias ao xeno- 
fobismo, que se creara no pais, recem libertado de Portu- 
gal. 

Cra, com isso, um antagonismo virulento se desenhou, 
entre os que se assim pensavam, e se arregimentaram com o 
nome de partido restaurador e os contraries que foram os 
calmos denominados liberais moderados, e os liberais exal- 
tados ou chimangos. Estes foram os jacobinos que eram 
republicanos e federalistas que torraram mais apaixonada- 
mente os anceios liberais da opiniao publica. Juntamente 
com os moderados foram os esteios do regimen regencial c 
se opuzeram de todas as maneiras a volta de D. Pedro I. 

Ah, se nao fossem eles! 
Os Andradas, voltando do exilio, em que estiveram a 

partir de 1823, ao ano de 1828, foram aos poucos levados 
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pelo seu espirito de oposicionistas a formar nas fileiras 
dos restauradores. Em seguimento as lutas travadas, 
quando ainda no Rio de Janeiro, Dom Pedro I, ao fim de 
que, houve o famoso 7 de Abril, Jose Bonifacio, fora nomea- 

do tutor dos principes menores, cargo esse que ele exerceu 
ate 1833, se fazendo ocultamente o fulcro da restauraqao. 

O objetivo dos caramurus continuou a agitar o am- 
biente, durante todo o tempo da Regencia trina, so terminan- 
do a sua aqao, quando o falecimento de Pedro I, ocorrido 
em Portugal em 1834. Por isso e que Teofilo Ottoni, o 

grande liberal desses primordios, clasificou o 7 de Abril de 
uma "journe des dupes", pois nunca houve mais espirito de 
absolutismo do que, depois que Pedro I abdicara. Nunca 
houve socego entre os liberais, pois se firmou a conviqao 
de que, a abdicaqao, nao havia sido feita sinceramente, man- 
tendo o monarca que se fora, hipocritamente, a esperanqa 
de ser um dia restaurado na coroa a que fora forqado a 
deixar. 

Essa conviqao tern seu fundamento, porque nao se 
explicaria a tenacidade demonstrada pelos caramurus, se 
nao tivessem alguem como Pedro I a Ihes animar e a Ihes 
incentivar os esforqos sempre redobrados, que nao so se 
faziam sentir no Parlamento, com a oposiqao tremenda, 
que moviam ao governo regencial, como nos motins e rebel- 
dias em que promoviam a febre escaldante que agitava os 
habitantes desta parte da America. 

Por outro lado, temos que, Pedro I, sempre que, tinha 
ocasiao de o fazer desautorisava os movimentos dos cara- 
murus. As cartas que escrevia a seu filho Pedro II, a 
entrevista dada ao Times em 1833, por Antonio Carlos que, 
fora a Europa convidar a Pedro I reocupar o trono so 
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sao afirmagoes de que, ele Pedro I havia abandonado de- 
finitivamente as aspiragoes em torno do Brasil, desauto- 
rando mais vezes os sens amigos restauradores. 

So a morte entretanto, ocorrida em Setembro de 1834, 
deveria dar tranquilidade aos que nao queriam abandonar 
a continuidade do sistema regencial que proseguia, ainda 
que com dificuldades. 



CAP1TULO X 

A FERRO E A FOGO 

O cenario desse comego de 1832 era no dominio 
da politica, dividido em dois campos nitidos que se des- 
tacavam cada vez mais apartados. De um lado, se pos- 

tava o partido dos "Caramurus" on restauradores, que 
tudo fazia para que, a Regencia de entao fosse derrubada 
e voltasse a ser, como regente o Dom Pedro I do Brasil e IV 

de Portugal, onde ele se achava, depois da famosa abdica- 
qao do anno anterior, nesse luminoso dia 7 de Abril, de tao 
gratas recordagoes aos liberals e aos brasileiros em geral. 

Nesse grupo dos Caramurus, se arregimentava a opo- 
sigao legislativa, e posteriormente os Andradas, exercendo 
a tutoria dos principes Jose Bonifacio, que mantinha as au- 
gustas creangas no pago de Sao Cristovam. 

O partido contrario, o dos "Chimangos" ou exaltados, 
ou federalistas, que toda a guerra movera no sentido de ob- 
ter a abdicagao do ano anterior e a consolidagao da Regen- 
cia. 

Entre os dois estavam moderados, que se limitavam a 
contrariar os excesses de ambos os grupos. 

O Governo, nao tomara posigao contra nenhum dos gru- 
pos e se limitava a manter as instituigoes e a ordem, perse- 
guindo a anarquia, que era desideratum dos "caramurus", 
porque com ela seria mais facil a obtengao de seus objetivos 

reacionarios. 
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Feijo, desde Julho desse anno tremendo, como vimos, 
ha via sido feito Ministro da Justiga, incumbindo-se portan- 
to da ordem publica, como da manutengao do equilibrio da 
situagao, nele recahindo a responsabilidade da consolidagao 
on deliquecencia da situagao, creada pelo estabelecimento da 
Regencia. 

O major Frias, se pos a frente de uma revolta armada 
dos "chimangos", commandando presos e soldados amotina- 
dos, que se achavam recolhidos as fortalezas da ilha das 
Cobras e de Villegaignon, desembarcando no Botafogo e 
marchando sobre o Campo de Sant'Anna (*). 

Feijo sabendo desses eventos fez presente o major 
Lima e ordenou-lhe: LEVE TUDO A FERRO E FOGO. 

Palavras que definem com precisao o carater de rija 
tempera de quem as proferia. Parecia a voz soturna da 
predestinagao. O major Lima e Silva, recebia nesse ins- 
tante uma das mais marcantes ligoes de carater de toda 
a sua vida, a qual sempre deveria Ihe servir de orientagao. 
Feijo, com essas palavras colocava o dever, o amor a ordem 
e a diciplina, acima de qualquer consideragao. Era o ago 
de uma espada desembainhada que se mergulhava no san- 
gue ainda borbulhante e que vibrava espargindo os mil re- 
flexes de seu metal repolido. Era a clarinada de guerra 
que estrugia. 

O major juntou os pes, fez uma continencia e saiu e 
esmagou os rebeldes, levando tudo a ferro e a fogo, como 
Ihe havia sido ordenado. 

So entao a Regencia fez ao povo a seguinte procla- 
magao: 

(+) Os "chimangos" tambem chamados Farroupilhas eram dc tendencia 
republicana. 
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"CIDADAOS A paz e tranquilidade publica, que tantos sacri- 
ficios havieis chegado a firmar entre nos, foi de novo pertubarda por 
urn punhado de miseraveis ambiciosos: nao era ja contra o governo 
legalmente constituido q^je os inimigos da ordem publica tramavam 
os sens negros pianos: o>s representantes do povo haviam incorrido 
no odio da cabala: contra estes tambem se dirigiam seus sacrilegos 
anathemas: nesse manifesto que tao ousada quao imprudentemente 
publicaram, resumbram os perfidos designios de dezorganisar nossa 
bella patria para sobre ella estabelecerem as mais detestavel tyran- 
nia. A vossa coragem e patriotismo, as virtudes civicas, que tantas 
vezes tendes patenteado, vieram desta vez ainda, graqas a Provi- 
vendia, que sempre nos tern protegido, salvar a naqao do abysmo, 
que Ihe cavavam filhos degenerados, e mostrar ao mundo inteiro, que 
os brazileiros sao dignos da liberdade de que gozam. Cidadaos! 
o procedimento heroico, que ate agora haveis mostrado, e pelo qual 
em nome da na^ao, vos tributamos os mais cordiaes agradecimentos, 
da tambem a nossos compatriotas o direito de esperar de vos a con- 
tinua^ao dos services a custa dos quaes haveis tanto concorrido para 
fundar a prosper!dade da patria, e a ventura de seus filhos. Viva 
a Constituiqao, viva a Assemblea Legislativa, viva o Senhor D. 
Pedro II. 

Francisco de Lima e Silva. — Jose da Costa Carvalho. — Jodo 
Braulio Moniz. — Diogo Antonio Feijo. 

3 de Abril de 1932." 

Mas o espirito de rebeldia, nao se acomodou com esse 
retumbante insucesso ou com o sangue derramado pela 
infeliz cartada do Major Frias, o heroi arruaceiro, chefe 
de todos os motins, figura proeminente de todas as quarte- 
ladas e aventuras dessa epoca regencial. Em meiados desse 
mesmo mes de Abril, desordens mais graves ainda, vieram 
fazer subir a febre da rebeldia. 

O partido restaurador nao descangava na luta contra 
a obtengao de seus objetivos. 
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Jose Bonifacio, como tutor dos principes, gozava de 
certas imunidades, que ele fazia reverter em beneficio dos 
seus apaniguados, que visavam derrubar a Regencia, Para 
isso, manteve no paqo de Sao Cristovam, na velha Quin- 
ta da Boa Vista, duas pegas de artilharia. O Ministro da 
justiga, informado dos designios turbulentos dos res- 
tauradores, que desejavam se aproveitar da vantagem 
de ser Jose Bonifacio o tutor dos principes, mostrou a 
cste a conveniencia da mudanga da residencia dos me- 
nores infantes para os palacios urbanos e proibiu os exer- 
cicios militares naquele lugar, bem como exigiu que, 
essas pegas de artilharia fossem entregues. A isso 
tudo, Jose Bonifacio desobedeceu. Estava desencadeia- 
da a nova procela! Estourou a revolta, que obedecia 
a chefia do teuto von Bulow, um assalariado que havia 
como tal pertencido ao exercito nacional. 

Foi entao que o Major Lima e Silva, que ja havia, 
a pata de cavalo, e a ponta de baioneta, vencido a re- 
volta do Major Frias, nos primeiros dias de Abril, pro- 
curou obter novas instrugoes e de Feijo ouviu a seguin- 
te resposta: 

— As ordens sao as mesmas que Ihe dei no dia 3. LEVE A 
FERRO E FOGO TODOS OS BANDOS ARMADOS QUE 
ENCONTRAR. 

Palavras que, pareciam vozes de bronze de sinos da 
religiao da ordem! Elas haveriam de se eternisar como 
clangores metalicos a servir de exemplo para a poste- 
ridade! 

Lima e Silva foi o fiel executor dessa orientagao. 
Ele com a cavalaria em galopada e a infantaria em 

Cad. 13 
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acelerado depois de, com Pinto Peixoto, haver cercado os 
rebeldes, esmagou as colunas inimigas. 

Com a vitoria completa, Feijo pouxe exercer a sua 
dominagao plena. Fez remover para a cidade a familia 
imperial; prendeu Jose Bonifacio; esquadrinhou Sao 
Christovam. 

Com essa vitoria estava vencida a pretenqao de ser 
trazido de novo o duque de Braganga, ex-Dom Pedro I, 
como Regente, para sen filho o novo imperador. A 
hidra havia sido definitivamente vencida, mas o fora 
gragas a energia mascula de Feijo, bem transparecida 
naquelas ordens, que ele havia dado ao Major Lima e 
Silva. 

Junius Brutus ao condenar o filho, nao havia agido 
com mais estoicismo. Fernao Dias, nas serranias mi- 
neiras, ao mandar enforcar Jose Dias, seu filho que ha- 
via conspirado contra ele, nao tivera que encontrar tan- 
ta energia como a que havia demonstrado o padre de 
ferro. Feijo salvava o 7 de Abril. 

Depois da vitoria de 17, a Regencia invita, langou ao 
povo o seguinte manifesto: 

CIDADAOS! No dia 3 mostrastes o vosso amor a ordem, 
vosso respeito a lei, dispostos a combater os conspiradores que ten- 
laram depor a regencia, derrubar o governo, e proclamar uma assem- 
blea constituinte. No dia de hoje vosso patriotismo acaba de esmagar 
esses perversos, que insolentes atreveram-se a proclamar D. Pedro I. 
Acabais de desenganar a esses perfidos, que jamais dareis um passo 
alem do dever, e da honra; e que os inimigos da patria vos terao em 
campo ao momento em que ousarem offendal-a. Quando se esta a 
frente de cidadaos como vos sois, uma nobre ufania se apodera dos 
que se achao encarregados de executar a vontade nacional. Viva a 
nagao brazileira, digna da liberdade que goza. Viva a constituiqao 
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do imperio. Viva a assemblea geral. Viva o Senhor D. Pedro II, 
unico imperador do Brazil. Vivam os cidadaos armados, e os mili- 
tares que os tem coadjuvado na defesa da patria. Francisco de Lima 
e Silva. — Jose da Costa Carvalho. — Jo do Braulio Moniz. — Diogo 
Antonio Feijo. 17 de Abril, 1832". 

A vitoria esmagadora da Regencia nessa abrilada, 
em que os caramurus restauradores foram esmagados 
deu um imenso prestigio a Feijo, que foi o verdadeiro 
vencedor desse duelo tremendo, em que ele teve de 
empregar todas as suas forgas para veneer a hidra, que 
finalmente baqueara. Imagine-se o que teria aconteci- 
do, se porventura houvesse sido vencedora abrilada fu- 
ribunda dos restauradores! Pedro I teria voltado, o 
imperio do absolutism© teria sido impost© ao pais que se 
teria esfacelado na anarquia. Feijo, gragas ao seu pul- 
so verdadeiramente masculo, conseguira veneer esse mo- 
vimento. 

Restava ele rescaldar o incendio que havia domado. 
Os Andradas eram o nucleo dos restauradores.Jose 

Bonifacio a cabega da hidra, que se encolhia aos golpes, 
que Ihe eram desferidos. Era imperioso que, ele fosse 
apeiado da tutoria, pois do contrario nao seria posivel, 
ser levada a campanha da ordem a bom termo. 

A Regencia deu entao a Feijo a sua solidarieddae 
a toda a prova, e no Parlamento a maioria o assistiu, 
em todos os transes do seu tremendo duelo com os An- 
dradas. 



CAPITULO XI 

MONTEZUMA 

Feijo no ministerio da Justiga, logo de inicio, teve que 
empregar a sua energia na manutengao da ordem publica, 
que, em tumultos, perturbava, como uma avalanche de anar- 
quia o socego publico. Nao era possivel haver tranquili- 
dade no terremoto que era a situagao do pals. 

Havia positivamente um mal que precisava ser diag- 
nosticado para ser remediado. 

O que se fazia era unicamente curar sintomas, que 
se repetiam, uma vez que a causa persistia. De fato, que- 
rer uniformisar em uma organisagao monolitica blocos hete- 

rogeneos, que faziam refletir no Rio de Janeiro, os mais 

desencontrados sentimentos, que se elevavam ao paroxismo 
das paixoes, que se opunham alucinadas, como em um 
turbilhao adoudado de um caos que se refazia, dos inte- 
resses os mais chocantes, que se encontravam em dangas 
macabras e saltitantes; era a faina dos governantes de entao. 
Dessa faina se enamoraram os homens dirigentes das anti- 
gas colonias luso-americanas e nao tern querido compreender 

que o pais tern vivido nessa anarquia cruciante, que se per- 
petua, em um martirio sanguinolento, em que vem persis- 
tindo, desde esses tempos tempestuosos do primeiro Imperio 

e da Regencia, para nao encontrar socego e paz no do 
segundo Imperio, que Ihes tern sucedido. 
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Feijo, na sessao de 23 de Julho de 1831, menos de 
vinte dias apos ele estar no ministerio, participava ao Le- 
gislativo» que, a ordem publica estava restabelecida. Essa 
manifestagao de rebeldia estava reprimida. Era uma ta- 
refa ingente ter que, empregar tantos esforqos para domi- 
nar todos os surtos de rebeldia surgidos, os quais nao pas- 
savam de efeitos de uma causa, que centenariamente tern 
passado, sem receber o remedio adequado. 

Logo a madrugada da sua vida no ministerio da Jus- 
tiga, o eminente estadista-sacerdote teve que, empregar a 
sua ferrea energia, no sentido de ser o statu-quo mantido. 

Poucos dias se haviam passados, na sessao de 29 o 
deputado Francisco Ge de Acayaba Montezuma, o republi- 
cano, apresentou, contra Feijo, uma denuncia acusando-o 
de invadir as atribuigoes do poder legislative, com a suspen- 
sao das cartas de seguro. Essa foi a faisca que, fez defla- 
grar o ambiente. Esse foi o pretexto para se desencadeiar 
uma luta tremenda, contra o ministro da Justiga, que havia 
tornado essa medida. 

A seguir, isto e na sessao de 1.° de Agostc foi no- 
meada uma comissao especial, para apreciar e julgar do as- 
sunto da denuncia Montezuma. 

Para essa comissao foram eleitos os deputados Xa- 
vier de Carvalho, Paraizo e Castro Alves. Este, sendo o 
mesmo que se havia atritado com Feijo no mez de Abril, 
deveria se esquivar de tomar parte na apreciagao de um 
ato emanado do ministro da Justiga. Era esse o procedi- 
mento que a boa etica parlamentar mandava. 

Mas esse deputado nao tinha a elegancia, que deve- 
ria caraterisar os privilegiados, que poderiam almejar o 
nivel de homens de Estado. Castro Alves nao era uma ful- 
guragao, pelo contrario, ele sempre, em relagao a Feijo, se 
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revelou falho de talento, despido de cultura, de alma peque- 
nina, cheia de rancor, que se dispoe a explodir. Foi por 
assim ser, que a comissao acima referida, por sua maio- 
ria deu parecer contra a denuncia Montezuma, mas Castro 
Alves nao se quiz persuadir da inanidade da acusagao, 
pelo que a torceu a ponto de poder chegar a concluir, por 
um voto em separado, julgando procedente a denuncia 
contra Feijo. 

Posto o parecer em discussao a luta se travou nessa 
casa do Parlamento imperial. 

De um lado se arregimentou a oposigao, cujos vultos 
mais proeminentes eram: Montezuma, Rebougas, Holan- 
da Cavalcanti e o proprio Castro Alves, que ao terminar 
uma sua oragao falou, em que contra ele estavam a agular 
caes de fila. Essa referencia ao esforgo dos seus colegas, 
em defender o ponto de vista contrario ao seu, chamando- 
os de caes de fila, foi uma manifestagao de intolerancia, 
que alienou da sua causa as simpatias, que, porventura, 
ela pudesse ter. Essas palavras, que estavam a mostrar 
uma alma rancorosa, encasulada em um cerebro digno de 
um Torquemada, produziram grande escandalo na Camara, 
havendo grande assuada das galerias, cheias de espetado- 
res, que seguiam com atengao os debates. 

A oposigao havia abandonado o esgrimir do florete, 
para empunhar o tacape-massudo. Estava perdida a causa 
e Feijo vitorioso. Nao obstante isso se desenhar clara- 
mente na espetativa geral, varies oradores se fizeram 
ouvir no sentido de amparar a causa do ministro da Jus- 
tiga. Xavier de Carvalho e Paraizo, usaram a palavra em 
defendendo o parecer, de que foram os subscritores. Com 
eles, isto e sustentando identic© ponto de vista falaram 
Cassiano de Mello Mattos, Luiz Augusto May, o Barao de 
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Pindare, e Honorio Hermeto Carneiro Leao, produzindo 
cerrada argumentaQao a favor da tese que defendiam. 

Por fim, posta a votos a resolugao que iria a Camara 
tomar, a denuncia foi regeitada, sendo a minoria esmaga- 
da, em uma manifestagao de pujanga, que fez com que a 
agao do ministro da Justiga fosse ainda mais resaltada. 

Nesse tempo ainda Bernardo de Vasconcellos, nao se 
havia feito adversario encarnigado de Feijo. Este, pro- 
seguia na sua via crucis pelo ministerio da Justiga. A me- 
iropole continuava convulcionada como o reflexo de uma 
situagao, em que havia um mal qualquer que nao, estava 
sendo curado. 

Ele, Feijo, era sempre o mesmo; ele se manifestava 
cm todas as ocasioes o mesmo dinamo de energia mascula, 
com reflexos ativos em todas as direg5es. Parecia um 
vu1cao personalisado, a expargir chispas de vivacidade em 
todas as diregoes. Feijo nao tinha descango. Ele se mul- 
tiplicava no debelar todas as atividades perturbadoras de 
que a metropole estava cheia. Um anseio de patriotismo 
e de idealismo sadio, galvanisava agao do homem prodigio 
que abatia todo o espirito de anarquia reinante na corte, 
entao empolgada pelos faciosos, que se degladiavam. Feijo 
era como que, uma torrente de lava feita de metal fundido, 
tal o seu ardor, a sua impetuosidade na defesa da causa 
publica, que para ele consistia na sintese sublime do 
dever. Ele nao se dobrava, nao se curvava, nao vergava! 
A sua acgao era a coerencia da sua vida toda. Rigido, 
Feijo nao recuava uma so linha dos seus propositos. Ele 
era a sombra, que envolvia todo aquele periodo regencial, 
em que a brdem foi, tantas vezes, perturbada pelos inte- 
resses chocantes e pelas paixoes alucinadas, que se embe- 
bedavam na demagogia balofa* que se ouvia no parlamento 
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inconciente do mal em que precipitava a nagao. Essa 
sombra era tao grande que ela cobria bemfazeja e prote- 
tora toda a vastidao do territorio nacional. 

Na sessao da Assembleia do dia 8 de Outubro, entra 
em discussao o projeto de lei, sobre as alteragdes no Co- 

digo Penal, esse Codigo Penal famoso de 1830, que Ber- 
nardo de Vasconcelos se atribuia a autoria, a proposito 
dos crimes contra a ordem publica. (Oct. Tarq. de Souza 
— "Bernardo Pereira de Vasconcellos"). 

Castro Alves nao perdoava Feijo. Ele guardava no 
intimo o rancor a proposito do modo brusco como fora trata- 
do em Abril, pelo ministro da Justiga a proposito das repre- 

sentagoes das camaras municipais de Santos e outras. As- 
sim agem qs que nao sabem o que e magnanimidade. Abra- 

gam-se a nugas, para se atirarem aos pes de seus inimigos 
e ai sevarem o seu odio nas mordeduras que desenfreiada- 
mente dao na vitima. 

Assim agiu Castro Alves, mas a voz de Xavier de 

Carvalho respondeu as invetivas acrimoniosas de Castro 
Alves. No mesmo teor daquele pronuncia uma arenga, 
Luiz Cavalcanti, que produz as mais acerbas acusagdes e 

as mais doridas recriminagoes contra o homem de Estado 
que dirigia com punho metalico o ministerio da Justiga. 

O deputado nortista, rubro de entusiasmo, teve pa- 
lavras como estas com as quais finalisou o seu discurso: 

"Esse ministro sr. Presidente, mandou hontem um officio di- 
zcndo que os poderes estavam mal constituidos, que a legislagao nao 
prestava, o codigo criminal nao prestava, nao prestavam os jura- 
dos!... So esse ministro e bom! Se fosse, rendido por um sapateiro 
havia este de servir melhor de ministro da Justiga do que este homem. 
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O desaforo com que este ministro, escreve para esta camara, o 
officio que appareceu impresso, o desaforo com que insulta a repre- 
zentaqao nacioual e a propria constituiqao! 

O governo de hoje nao conhece constituiqao, nem se entende com 
ella, nem sabe obedecer a lei, se o actual ministro da Justiqa con- 
tinuar no ministerio, o Brazil soffrera uma revoluqao em poucos dias. 
E eu, senhor presidente, deixarei de vir a camara em consequencia do 
modo porque ella continua a trabalhar. 

(Eugenio Egas, loc. cit. "Estudos132). 

O curioso em tudo isso, era que, se o Governo era 

atacado, o seu ministro da Justiga, servia de para-raio a 
todos esses ataques e diretamente a ele se referiam, como 
se a oposigao fosse unicamente contra ele. Mas Feijo 
era a principal figura do ministerio. Sem ele o ministerio- 
nao teria consistencia. Mais do que isso a propria Re- 
gencia vivia a sombra de Feijo. Foi o que ficou provado, 
tendo Feijo saido do ministerio mais tarde, a propria Re- 
gencia se demitiu, tanta era a forga moral desse homem 
extraordinario. 

A esse discurso insultuoso para o ministro, respondeu 
Evaristo da Veiga com as seguintes palavras: 

1 

"Senhor presidente, nao e na forqa das paixoes, que se devem 
disoutir as leis penaes. Nao venho hoje tratar do ministro da Justi- 
9a. mas sim do projecto de lei em discussao. Se eu tivesse de discutir 
acerca do ministro da Justiqa, se elle e bom ou mau ministro, ou se 
pode ser substituido por um sapateiro, muito acharia que responder 
ao que se disse e se diz contra o mesmo ministro. Peqo que se me 
permitta unicamente que o ministro da Justiqa e homem probo e 
recto, de quern eu e muitos outros deputados nos honramos de ser 
amigos. 

O ministro da Justiqa pode ter defeitos, pois tal e partilha da 
humanidade; pode ser precipitado em suas deliberaqoes; pode mesmo 
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pensar singularmente sobre este ou aquelle objecto. Eu mesmo <de- 
sapprovo alguns dos seus actos. Justiqa; mas e clamoroso e injusto 
calumniar as suas intengoes. S. Excia. e o homem proprio para os 
tempos em revoluqao. 

E' o homem capaz de aterrar os facciosos, que nos querem envol- 
ver nos horrores da anarchia. 

Nao e na forqa das paixoes repito que se deve disoutir materia 
de tanta transcendencia nem questionar sobre a liberdade e segu- 
ranqa individual de cada um dos cidadaos. 

Peqo porem que me seja licito continuar por algum tempo na 
disgressao que encetei porque as proposigoes do sr. Luiz Cavalcanti 
envolvem a minha e a honra de muitos dos srs. deputados. 

O nobre deputado por Pernambuco disse que no anno passado 
o ministro da Justiqa e sua gente quizeram que certas e determinadas 
reformas passassem. 

Ha aqui gente de um individuo, e gente do ministro da Justiqa?!! 
E' porventura o ministro da Justiqa chefe de uma fac^ao? E nos 
somos sua gente, capitaneada por elle? O nobre deputado nao mediu 
a latitude das palavras que pronunciou. O nobre deputado, perdoe- 
me, fallou sem pensar. Nao soube que por esta maneira injuriava 
os seus collegas o sobre elles lanqou um labeo que nao merecem. 

Eu nao careqo do governo para nada. 
Nao sou homem de ninguem. O governo nao me fez beneficio 

algum; e se quizer fazel-o eu o rejeito. 
Vendo livros na minha casa e disto recebo uma subsistencia 

honrada. Os meus collegas desta casa estao nas mesmas circunstan- 
cias e nutrem iguaes sentimentos. 

Nao precisamos do sr. ministro da Justiqa, mas apreciamos nelle 
as suas qualidades. 

A voz publica de todos os cidadaos, movidos de um so pensa- 
aiento o de escapar ao perigo proclamava o actual ministro da Justica 
como o Salvador da Patria. 

Bern longe de o considerar como homem, que promovia as re- 
voluqoes, a massa dos cidadaos honestos declarava que este homem 
comprimiu as paixoes e a sanha revolucionarias, que se tinham ma- 
nifestado nestes ultimos tempos. Eu, senhor Presidente, estou em 
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contacto com muitos cidadaos; e as relaqoes que entretenho, em con- 
sequencia do meu modo de vida, davam-me ensejo de poder fallar 
com conhecimento de causa. E' por isso que nao duvido affirmar, 
que a massa dos cidadaos honestos do Rio de Janeiro tern no actual 
ministro da Justi^a uma confianga sem limites: Se S. Excia. deixar 
a administraqao da Justiqa, como o sr. Luiz Cavalcanti parece desejar, 
a facqao revolucionaria ha de renascer. Essa facqao que se apresenta 
com os caracteres de jacobinismo, promettendo armar o pobre contra 
o rico, e acatar a propriedade, essa facqao em cujas fileiras andam 
homens illudidos, mas a cuja frente marcham outros bem conhecidos, 
nao teria sido aniquillada se nao encontrasse barreira invencivel no 
espirito forte e recto do actual ministro da Justiqa. 

Sao grandes os seus serviqos prestados a favor da liberdade legal 
e da ordem interna de nossa patria, que se devia lanqar um veo sobre 
alguns possiveis erros que porventura tenha commettido. A pro- 
bidade a honra de caracter que o ministro da Justiqa possue nao 
pode ser manchada, nao se Ihe pode imputar a menor corrupqao. 

S. Excia. e temido pelos despotas, pela firmesa de caracter e 
virtudes que sabe sempre manter. Se e certo que o sr. ministro da 
Justi^a officiasse a Camara com desaforo, advirto que s. excia. tern 
obrigaqao de respeitar aos membros do corpo legislative, mas; nao 
e menos certo que os srs. deputados tern tambem o dever de conservar 
a decencia e a gravidade a que os convida a mesma inviolabilidade 
de que se acham revestidos. 

Se os senhores deputados nao podem responder deante da lei, 
responderao deante da opiniao publica. E' nosso dever dar exemplos 
moral e de boa educaqao. Esses exemplos nao se dao, quando se 
diz que uma autoridade havia officiado com desaforo. Os juizes 
de paz nao sao despotas legaes. Nao sei mesmo o que seja despota 
legal, nem o que seja despotismo legal. As palavras despotismo e 
legalidade excluem-se por si mesmas. A camara sabe, assim como 
todo o mundo sabe muito bem que os juizes de paz nao tern sido 
despotas; antes tern sido firme barreira contra a anarchia e contra 
aquelles que se aproveitaram da anarchia, para assassinar e roubar. 

O motivo do odio que contra elles nutrem certas pesoas, e o 
terem-se apresentado como forte muralha contra os perturbadores 
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da ordem publica Nem ha outra razao para que com tanta injustiqa 
se criminem cidadaos, que sem receber estipendios, mas consagrados 
ao service publico desde manha ate a noite, despresam seus interesses 
proprios, ao mesmo tempo que no exercicio de juizes da paz ganham 
inimigos e odios, e expoe suas vidas. Em premio de tantos serviqos 
e sacrificios sabem finalmente que na camara dos srs. deputados, um 
deputado que se intitula amigo das liberdades publicas, que se preza 
de ser athleta da liberdade, os ultraja por semelhante modo. 

No projecto em discussao ha artigos defeituosos que cumpre 
emendar, porque respiram despotismo. Eu me opporei sempre ao 
despotismo. Toda vez que ministros, de quern seja amigo, por erro 
de entendimento ou por maldade, (porque os homens sao suspetiveis 
de se corromper) apresentar ideas contra o pacto social e liberdade 
do meu paiz, hei de afastar-me de suas opinioes. Quero a liberdade 
constitucional; mas quero tambem que o governo tenha a forqa ne- 
cessaria para nao se ver forgado a fazer-se tyrannico. Tornar o 
governo fraco para nao punir os crimes, e querer fazel-o arbitrario, 
porque as necessidades publicas o levarao a isso. Foi a esta extre- 
midade que os francezes, com umas constituiqao defeituosa e leis 
imperfeitas, levaram o governo do directorio. Sendo fraco o direc- 
torio foi obrigado a lanqar mao da violencia e do rigor, meios que 
por certo nao empregaria, se tivesse leis, que Ihe prestassem a forqa 
necessaria para por acqao os cidadaos amantes da ordem contra os 
facciosos. A forqa nao deve jamais offender as liberdades publicas. 
Devemos conservar tudo quanto seja garantia de liberdades e de 
direitos. 

E' necessario porem, que uma legislaqao forte puna os oulpados. 
Senhor presidente, eu quero ver combatido o despotismo, de- 

baixo de qualquer forma que elle se apresente. Por isso mesmo me 
esforqarei para facultar ao governo os meios de destruir as facqoes 
anarchicas, que se apresentam muito mais temiveis: — ellas exercitam 
o despotismo do terror." 

(Eugenio Egas, loc. cit. "Estudos", 133 a 
135). 

Nao sei, que mais admirar, se a elegancia com que 
Evaristo derribou, esmagou, triturou o discurso do depu- 
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tado Luiz de Paula Cavalcanti, ou se o sucesso incompa- 
ravel alcangado por Feijo, sob re a minoria declamadora. 
Nao ha duvida que, a eloquencia soberana de Evaristo e 
a ferrea atividade de Feijo, foram as sombras tutelares 
desse periodo de vida da Regencia! 

Sem elas, o governo teria sossobrado nesse maremoto 
turbilhonante de sentimentos extremados, os mais desen- 
contrados que se revolviam, entravados uns nos outros, de 
modo que, so a forga e a energia de Feij6' sustentadas por 
um parlamento, em que se fazia ouvir a voz de Evaristo, 
como o que, teve entao vigencia, poderia suportar esse 
ambiente estabelecendo alguma ordem. 

A atmosfera nao era explosiva unicamente no recinto 
dessa Assembleia, mas ela apenas refletia o que ia fora, 
na populagao. 

Foi assim que, houve nesses primeiros dias de Outu- 
bro, uma rebeldia armada, que so poude ser esmagada, em 
razao da fria energia desenvolvida por Feijo, que como 
de costume, agiu da forma a mais violenta possivel. Era 
o unico meio de o governo poder varar situagoes dificeis, 
que se iam enfileirando como rosarios, rezados sombria- 
mente pelo padre de ferro. 

Se o governo nao usasse dessa energia, que era taxada 
de draconiana, a rebeldia se entronisaria definitivamente. 
Mas o pais nao tern porventura, sempre vivido em desor- 
dens continuas e em desassocegos repetidos? Sim, mas ao 
menos, emquanto o padre de ferro, estava no ministerio da 
Justiga essas tentativas iam sendo vencidas. Feijo, ao 
menos curava os sintomas. 

Na sessao do dia 10 de Outubro' desse Outubro san- 
grento, Feijo comunicava a Camara que mais uma re- 
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beldia havia sido sufocada. A ilha das Cobras havia sido 
atacada e a fortaleza ai existente escalada e tomada a viva 
forga. A comimicagao de Feijo terminava com estes pe- 
riodos aureos: 

"e for^oso desembainhar a espada da justiqa para conter os 
facciosos cujos incessantes attentados principiavam como que 
a banir desta terra hospitaleira a paz e a seguranga indi- 

vidual e a prosperidade. E' chimera aspirar liberdade sem 
justiga." 

(Eugenio Egas, " Estudos", 136). 

Quern assim falava, era bem o decendente daqueles 
lusos quinhentistas, que iam as Indias pagar o seu tributo 
em ferro, depots de ter recusado da-lo em ouro. Ele so 
desembainhava a espada com motives, porisso so a guar- 
dava com honra. 



CAPlTULO XII 

TURBILH6ES DE ANARQUIA 

Depois da revolugao da Confederagao do Equador, e 
depois que, o Coronel Caldeira foi assassinado na Baia 
pelos "periquitos" amotinados, o Brasil enveredou para 
uma epoca de calma interna. Tivemos todo anno de 1826, 
uma epoca de calma interna. Tivemos todos os anos de 1826, 
1827, e 1828, quando, de novo, comegaram as perturba- 
goes, em torno da abdicagao de Pedro I, cousa que, final- 
mente foi resolvida em 1831 no famoso ato de fim de 
drama, que foi o 7 de Abril, verdadeira revolugao branca, 
no sentido do liberalismo. 

E' que, um poderosissimo motive anestesiava o mal, 
que corroia a nova organisagao imperial, fazendo com que, 
ela nao sentisse as dores desse mal, que ficava paralisado 
em virtude de um acontecimento, que tinha lugar no extre- 

mo sul. Emquanto todas as atengoes do Imperio estavam 
voltadas para a Cisplatina convulsionada, cessaram como 
por encanto as pugnas intestinas, que devoravam o Impe- 
rio, antes dessa epoca, e, que tornaram a voltar a devorar, 
quando a guerra na margem norte do Prata fora posta 
a termo pelo reconhecimento pelo Imperio da Republica 
Cisplatina. 

O Brasil nao podia ter paz interna senao quando um 
motivo externo, empolgava todas as atengoes. 

Uma vez, se constatando esse fato, que vem absolu- 
tamente demonstrar que, e preciso, para que haja tranquili- 
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dade interna, de um motivo externo, que empolgue todas 
as mentalidades, em um so objetivo, nao seria dificil 
diagnosticar a natureza do mal, que vem afligindo o pais. 
Disso a balburdia, que tern andado a reinar no pais imen- 
so, desde que ele se fez independente, com exceqao apenas 
dos periodos guerreiros no exterior. 

O Imperio tomando interesses pelos negocios sulinos, 
em que uma das suas partes queria se separar, promoveu 
inconcientemente a paralisaqao de todas as atividades 
internas, apenas perturbadas, pelas rebeldias dos soldados 
alemaes e irlandezes, cousa que nao logrou a menor reper- 
cugao, porque fora um mal isolado e sem causa profunda. 

Mas mal o Imperio, havia feito a paz no sul, volveu 
a agitagao a predominar nos negocios internos do pais. Ja 

nos fins de 1828, germens, de discordias, comegaram a sur- 
gir, para desarmonisar aquela tranquilidade interna, que 
havia perdurado. durante quasi tres anos. 

E' que, Dom Pedro I era, alem de trefego e estouvado, 
inconstante e voluvel, versatil e arrebatado, levado a se in- 
clinar para as rezas do despotismo e como ele era portu- 
gues de nacenga e de indole, insensivelmente foi se en- 

caminhando para a lusitanofilia e para a brasileirofobia. 

Gragas a esse temperameto, a essas inclinagoes, a esse fei- 
tio, que a simples vontade nao suprime, porque "o que o 

bergo dd so o tumulo lira", e "quern quer se fazer nao 
pode", "quern e bom ja nace feito", "quern nace cachorro 

ha de morrer latindo", e "pau que nace torto, nao pode 

mais se endireitar", a sua natureza se foi definindo, com 

a acentuada e indisfargada protegao, dispensada ao ele- 

mento reinol, com preterigao do elemento nativo. 
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Engrenada com essa preferencia clara aos elementos 
lusos, o que dava lugar a uma forte reagao nacionalista, o 
Imperador nao escondia os seus pendores para o absolutismo. 

Ainda, ao lado disso o Imperador manifestava, sem- 
pre uma certa tendencia em fazer com que houvesse alguma 
interferencia dos poderes imperials nos seus negocios par- 
ticulares Portugueses. E' certo, Dom Pedro I tinha em 
1826 abdicado o trono portugues em favor de sua filha 
D. Maria da Gloria, que havia sido privada da sua coroa 
portuguesa, pelo absolutista Dom Miguel que se havia dela 
apoderado. D. Maria da Gloria voltava ao Brasil; mas 
Dom Pedro nao queria se compenetrar que, ele nao era 
monarca de Portugal, e sim unicamente do Brasil, que 
nada tinha que ver com o que se passava em ultramar. As 
sucessivas tentativas de ingerencia do Brasil, nos negocios 
Portugueses de Dom Pedro, foram fazendo com que, to- 
massem vulto os descontentamentos a proposito do apou- 
cado nacionalismo do Imperador, com o seu decidido pendor 
a favor dos Portugueses, e da sua inclinaQao indisfargada 
para absorver em suas maos os poderes despoticos e fazer 
um Executive, por demais forte para a indole bravia e in- 
subordinada dos seus suditos, que sempre preferiram ser 
convencidos para depois obedecer. 

Cousa curiosa! Pedro I era liberal em Portugal e 
absolutista aquem-Atlantico! 

Logo nos primeiros meses de 1829, houve uma tenta- 
tiva republicana em Recife, a qual ainda que, dominada 
nao deixou de ser os primeiros acordes da sinfonia da de- 
sordem. 

Depois disso, a Assembleia legislativa era agitada 
por constantes e continuas lufadas da eloquencia de Ber- 
nardo de Vasconcellos, de Hollanda Cavalcanti, Paula 

Cad. 14 
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Souza, Lino Coutinho, em resposta as palavras, com que 
Clemente Pereira, Ledo e outros defendiam os atos gover- 
namentais. Qualquer assunto de administragao era motivo 
para sucessivas pugnas, que se travavam encarnigadas pe- 
rante a opiniao publica, que se agitava e se tumultuava em 
grande escala reproduzindo o que se passava com os seus 
representantes. 

Isso foi tendo marcha acendente, sem que, a chegada 
em 1829 da nova Imperatriz D. Amelia, que viera trazendo 
em sua companhia D. Maria da Gloria, pudesse por termo; 
ate que, em 1831 acontecera o inevitavel, a abdicagao do 
trono brasileiro. 

Esta medida, nao solucionou o caso das velhas colo- 
nias luso-americanas, reunidas em um Imperio unitario. O 
desassocego continuou, mesmo com a Regencia estabelecida. 

Por certo, os que sustentavam o ponto de vista nacio- 
nalista exaltado, haviam com a abdicagao obtido uma nitida 
vitoria. Era o sen ponto de vista preponderando. Mas 
parece que, uma ilusao se fez radiosa no animo desse par- 
tido, que chegou a acreditar que, havia conquistado uma 
situagao. Ele pensou que, havia feito um ministro da Jus- 
tiga, que seria um titere nas suas resolug5es. Peijo, por em, 
tinha uma linha rigorosamente reta na sua conduta, a Ihe 
orientar os passes, ferisse quern ferisse. Ele nao tinha 
conveniencias partidarias, ele nao conhecia discolos ou 
cortezaos, a sua acgao seria implacavel, na limpeza dessa 
imensa coudelaria de Augias, que ele se propunha a tor- 
nar higienica. 

Mas quantas dificuldades teria Feijo, para realisar 
esse trabalho! 

Quantas arestas e atropelos ele teria de veneer, para 
realisar o prodigio, que iria iniciar! 
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Ele nomeado a 5 de Julho, logo a 12, pela madrugada, 
soube da insubordina^ao do 26,° de infantaria, com quar- 
teis no mosteiro de S. Bento. Era um sinal da atividade 
descontente dos exaltados, republicanos e federalistas que 
viam frustadas as suas alentadas esperangas com a subida 
de Feijo. 

Este agiu como um relampago. Parecia que, um fu- 
racao furioso havia estabelecido o seu ponto nevralgico no 
ministerio da Justiga. Fez cercar o batalhao amotinado, 
o qual se acovardou e fe-lo embarcar para a Baia. Mas o 
exemplo de rebeldia nao havia sido aproveitado pelo mesmo 
partido dos exaltados, que forgicou novos tumultos entre 
a tropa de outras unidades, que chegaram exigir da Re- 
gencia a suspensao da imigragao portuguesa. Gragas a 
energia mascula de Feijo, a Regencia nao cedeu, e a 16 a 
revolta estava sufocada. 

Em Setembro seguinte, foi a vez do Para de iniciar o 
preludio das rebeldias, neses oceano tragico de anarquias 
borbulhantes, como se fora uma cratera vulcanica, alimen- 
tada em fervura constante por um grande calor interior. 
Ai houve uma seria desordem, tendo sido deposto o presi- 

dente da provincia, o visconde de Goiana. No Maranhao 
tambem, povo e tropa reunidos no campo de Ourique, nao 
quizeram a continuagao do regimem vigente e fizeram uma 
serie de exigencias reacionarias ao absolutismo e aos Por- 
tugueses. Na Paraiba, houve igualmente insubordinagao, 
tendo sido depostos pelo povo e pela tropa, os comandantes 
das armas e outros militares, que a eles, se afiguravam con- 
traries ao regimem constitucional. 

Em Pernambuco a agitagao e a rebeldia, foram mais 
demorados, pois alem das desordens desse meado de Setem- 
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bro, teve o Governo ainda que suportar as que Ihe agitaram 
ate Novembro seguinte. 

Mais atormentado pelas lutas foi o Ceara, onde Pinto 
Madeira, velho absolutista, promoveu ate meiados do ano 
seguinte, em Ico, Crato, etc. uma luta, que so foi diminuida 
em intensidade com a chegada, nessa provincia, de Labatut. 

Toda essa furia revolucionaria, havia sido promovida 
e insentivada pelo velho partido que apoiara a politica pes- 
soal de Dom Pedro I, que havia abdicado. Vencido por 
toda a parte, humilhado, e esmagado pela onda da opiniao 
publica, que era saturada de ideias as mais liberais e profun- 
damente nacionalista, principalmente contra os Portugueses 
em virtude da reagao longamente comprimida, esse partido 
estava virtualmente morto. A dissengao entre os liberais, 
porem, que se dividiram e se desavieram entre si, deu nova 
vida aos agonisantes e tirou-os do tumulo. 

Esses partidarios reacionarios e absolutistas tomaram 
as cores de restauradores e o nome de Caramurus. 

Os liberais exaltados, republicanos e federalistas, ven- 
do-se desiludidos com o 7 de Abril, de que esperavam a 
solugao dos problemas imperials, acreditando que todos os 
males tinham a sua origem na governagao desastrada de 
Dom Pedro I, e que eliminada ela tudo se concertaria, dei- 
xavam os restauradores, que puderam dar vulto a todas as 
perturbagoes que encheram o periodo em que o ministerio 
da Justiqa, foi ocupado pelo pulso masculo de Feijo (12). 

O que foi esse periodo, em tragos rapidos e em pincela- 
das largas, damos uma ideia nos capitulos varies deste livro. 

(12) A tal ponto foi a desilusao dos liberais exaltados com o 7 de 
Abril que, Theophilo Ottoni chamou esse golpe de "Journee des dupes". 
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Ele nao teve socego! O periodo foi todo agitado por 
constantes rebeldias e motins, como se um doente estivesse 
sempre em estado febril, com surtos agudos espagados. 

Com a saida de Feijo do ministerio, a principio as 

cousas tiveram mais tranquilidade. 

Era, apenas, a aparencia, como se fora uma braza 
ainda aceza, adormecida na superficie, pela cinza, que Ihe 
cobria o fulgor igneo a Ihe dar a ilusao enganadora da ex- 
tingao. 

E' que, as noticias vindas da Europa, de que via o gran- 
de empenho que, fazia D. Pedro no sentido de restaurar D. 
Maria II, sua filha no trono luso, faziam esfriar os animos 
revolucionarios dos caramurus. Mas sem embargo disso, 
no Ceara a luta ia porfiada e violenta, pois ainda Pinto 
Madeira dominava extensa zona sertaneja; no Para a luta 
continuava, para a separagao da zona do Rio Negro, que 
seguia o conego Baptista Campos; na Baia e outras provin- 
cias do Norte os tumultos se sucediam; o mesmo se dava 
em Mato Grosso; em Minas Gerais o povo levantado, obri- 

gava o presidente da provincia a se retirar para a corte e, 
em Alagoas e em Pernambuco, a guerra dos "Cabanos", 
lavrava em chamas uma grande parte do Nordeste, a qual 
so em 1835 poude ser debelada. 

Eis como, nao poderia haver socego e paz, sem que, um 
objetivo, que interessasse a todos os nucleos de populagao 
do Imperio, fosse posto em jogo. 

Emquanto isso nao tivesse lugar, nada adeantaria ao 
pais, que vivia em agitagao febril, que Ihe consumia as for- 
gas, que poderiam ser empregadas na economia, com grande 

aproveitamento de todos. 



CAPITULO XIII 

OS ANDRADAS 

Feijo, sendo paulista, liberal, nunca foi chegado aos 
Andradas. Pelo contrario, entre eles sempre houve certa 
animosidade, que afinal teve o seu epilogo com a morte do 
grande paulista em 1843, tendo entao apenas se acomodado 
com Antonio Carlos. (13). 

Os Andradas formavam um bloco que constituia a oli- 
garquia a mais tiranica, quando eles no governo e a mais 
liberal e demagogica quando fora do poder. Em principios 
de 1821, Antonio Carlos, o Mirabeau paulista como era 
chamado, depois de ter estado preso no Norte, embarcou 
com a representagao paulista no navio "Dona Maria I", para 
as cortes portuguesas. 

Antonio Carlos foi o primeiro orador da turma ultra- 
marina nessa Assembleia, e assistiu, mais como um espeta- 
dor as lutas em que se empenharam os seus companheiros 
de representagao, contra a cegueira lusitana, que buscava 
na opressao um meio de dominar. E' que, os Portugueses 
nao compreendiam que, a suavidade e a tolerancia sao as 
melhores armas dos inteligentes. Ate o mar, quando se Ibe 
opoe a resistencia bravia e rija de um adusto e ingreme 

(13) Nao sei se houve pazes feitas entre Feijo e Jose Bonifacio. Este 
morrendo em 1838, depois de haver o magno sacerdote deixado a regencia, 
nao tinha no momento nenhum antagonismo com ele. Pelo contrario, entao os 
Andradas estavam as turras contra Bernardo de Vasconcellos, inimigo encarni- 
Cado de Feijo. (V. "Bernardo P. de Vasconcellos". O. Tarquinio de Souza). 
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rochedo, brame com estrepito produzindo as resacas estron- 
dosas e espumaradas, mas quando encontra o manso e 
fofo declive das areias de uma praia, vae com dogura morrer 
na tranquilidade e no silencio. Assim sao as coletividades, 
quando se Ihes antepoe a crueza de um tratamento tiranico, 
se revoltam com rumor e quebram as cadeias, em que se 
querem as aprisionar, mas se sao tratadas com o espirito 
melifluo da cordura, se submetem com facilidade. 

Os Portugueses quizeram empregar a forga bruta! 
Chegaram arrancar a valentona o grande vulto de Vergueiro 
da tribuna das cortes, e de espancar Cypriano Barata com 
o fito de atemorisar a representagao ultramarina. Mas isso 
foi contraproducente. Ja haviam tido um efeito contrario 
as perseguigoes, datando, desde os velhos tempos do cris- 
tianismo no bergo! Foi das catacumbas romanas, que sai- 
ram apoucados os primeiros canticos da religiao, que nacia. 
As perseguigoes dos Neros e dos Caligulas, levando para 
as arenas dos coliseus, as vitimas que morriam, sorrindo 
aos dentes famintos das feras, ou devoradas pelas chamas 
das tochas humanas, fizeram com que, pouco depois o cris- 
tianismo fosse a religiao oficial do imperio. Os Portugue- 
ses fizeram como os romanos; transformaram as vitimas 
em martires, fizeram os herois se transfigurar em santos. 

Mas parece que, de vulto apagado foi o papel feito nas 
cortes pelo eloquente Andrada. (14). 

(14) Antonio Carlos era liberal sincere e homem dotado de grande 
valor, ao lado de um civismo, que nao se pode deixar de reconhecer. 

Em 1817 ele foi um dos principais da Revolu?ao Pemambucana de tao 
sagrada memona, tendo nessa ocasiao mostrado grande abnegagao recusando 
o cargo de conselheiro do governo provisorio. 

Dominada a revolugao e presos os chefes dela, entre os quais Antonio 
Carlos, ele esperava a condenagao a morte como os demais, que subiram 
ao patibulo. 

Foi nesses momentos agonicos que o valoroso Andrada escreveu o seguinte 
soneto, que serve para testemunhar o estado de alma do ilustre santista: 
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Entretanto, com Feijo e outros paulistas, ele foi para 
Falmouth, deixando o valente Vergueiro, que nao quiz aban- 
donar Portugal, 

Em Falmouth os deputados ultramarines langaram um 
veemente manifesto, que vae reproduzido acima, Entre- 
tanto Antonio Carlos nao o assinou! 

Porque? Creio que tendo sido o manifesto feito pelo 
padre, Antonio Carlos nao quiz comungar em suas ideias. 

Estou na crenga de que Feijo, sempre cioso de seu san- 
gue paulista da velha estirpe, representava o planalto de Pi- 
ratininga, na sua essencia. Ele tinha atraz de si os manes 
triseculares daqueles, que haviam feito grande o renome 
de paulistas. 

Antonio Carlos, extremamente vaidoso, como eram os 
Andradas, nao vinha dessa gente. 

Filho do coronel Bonifacio Jose de Andrada, e de Dona 
Maria Barbara da Silva, 0 seu avo o coronel Jose Ribeiro 
de Andrada, ja era portugues vindo no inicio do seculo 
XVIII. 

Sagrada emanagao da divindade, 
Aqui do cadafalso eu te saiido; 
Nem com tormentos, nem com revezes mudo, 
Fui teu votario e sou, 6 liberdade. 

Pode a vida feroz brutalidade 
Arrancar-me em tormento o mais agudo; 
Porem zomba do despota sanhudo 
De minh'alma a nativa dignidade. 

Livre nasci, vivi e livre espero 
Encerrar-me na fria sepultura, 
Onde Imperio nao tern mando severe. 

Nem da morte a medonha catadura 
Incutir pode horror n'um peito fero, 
Que aos fracos tao somente a morte e dura. 
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Antonio Carlos era mais santista do que paulistar 

era mais localista do que regionalista. Feijo era pau- 
lista, proveniente da mais antiga gente quinhentista. 

Ele, quando se referia a naturalidade de paulista, 

o fazia, dizendo o ser por especial merce de Deus. Fei- 

jo, ao terminar um discurso em Maio de 1832, assim 
disse e por ai se pode ver o quanto esse homem prodigioso 

era enraizado a seu torrao: 

"Tenho explicado algmmas passagens do meu relatorio, 
que foram mal entendidas; tenho respondido a algumas re- 
criminagoes que me lembraram; e para satisfaQao dos srs. 
da opposigao, torno a declarar que sou filho de uma pro- 
vincia, onde se faz timbre de fazer o que se promette. Disse 
que estava firmemente resolvido a abandonar o lugar quando 
se me neguem, ou se me demorem as medidas que peqo. 
Hei de cumpril-o. Estimarei que se indiquem a regencia 
homens habeis e de publica confian^a, porque ella nada mais 
dcseja do que satisfazer ao voto nacional." 

(Eugenio Egas, loc. cit., vol. I, 156). 

Essa linguagem demonstrando um tal desprendimento, 

que e bem digna daquela que usou o velho paulista Manoel 

Joao Branco, na corte do rei de Portugal, Afonso VI, quan- 

do foi levar ao soberano o famoso caixo de bananas de ouro: 

"Pois se vim dar como hei de receher?" 

Antonio Carlos nao podia suportar a empafia de Fei- 

jo, ao se referir, com mais alevantada ufania dos velhos 

paulistas. Dai teria comegado a antipatia contra o gran- 
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de sacerdote, cousa que contaminou os demais irmaos, tao 
unidos eles sempre foram. 

Ao chegar a Pernambuco, o Andrada nao aparece 
assinando o manifesto que dai os deputados as cortes de 
Lisboa escreveram, se bem que ai vemos a assinatura de 
Antonio Manoel da Silva Bueno, parente de Martim Fran- 
co, irmao de Antonio Carlos, mas nao encontramos o nome 
nome de Aguiar de Andrada, tambem afamilhado a Anto- 
nio Carlos, 

As hostilidades dos Andradas contra Feijo nao demo- 
raram a se materialisar, pois logo apos a chegada dos depu- 
tados das cortes de Lisboa, comegou o governo de entao, que 
estava nas maos dos Andradas, a mover surda guerra con- 
tra Feijo, tendo aparecido as manifestagoes dessa guerra, 
ate em Itu, no interior de Sao Paulo, £ o que se ve desta 
exposigao de Feijo dirigida a Pedro I: 

"Senhor: Se eu nao conhecera a humanidade e o liberalismo 
de V. M. I., tremeria ao pegar na penna para occupar o tempo pre- 
cioso de V. M. em objectos insignificantes. V. M., pae do seu povo 
e perpetuo defensor dos seus direitos, nao pode deixar de ser sensivel 
a desgraga do menor dos sens. Eis aqui o que desculpa a minha te- 
meraria ousadia na seguinte exposigao do que me acontece. 

Quando eu pensava em descangar tranquillo no meio da minha 
familia, rodeado de meus amigos, depois de haver concluido a espi- 
nhosa tarefa nas Cortes de Portugal, onde, posto que nada fiz, tra- 
balhei comtudo por nao deshonrar a commissao de que me encarre- 
garao, e a todo o risco reousei subscrever a ignominia e a desgraga da 
minha patria, havendo nessa Corte regeitado o Canonicato da capella 
imperial, com que V. M. se dignara honrar-me, e isto nao so pela 
contradigao dos meus principios, respeito a semelhante instituigao, 
como para nao ver-me privado da companhia dos meus; quando eu 
nao me lembrava de solicitar honras, nem empregos, e me comprazia 
de nao ser encarregado de tratar mais negocios politicos, em tempos 
tao arriscados, para, entregue todo a uma vida particular, trabalhar 
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unicamente em prehencher os deveres de cidadao e sacerdote, quando, 
apezar de nao estar de accordo com o principal ex-ministro de V. 
M., estava resignado a tudo, nao so porque me nao attribuia a qua- 
lidade de inerravel, como pela impossibilidade de fazer, ja nao digo 
o Brazil, mas a minha Provincia. Abraqar as minhas opinioes; e nao 
querer por nenhum modo concorrer para a desgraqa da minha patria; 
quando apezar de muitas vezes me haver tocado e summamente 
ir.agoado, por alguns procedimentos do ministerio de V. M.; pro- 
cedimentos que tendiam, muito rapidamente a espalhar o terror, e 
a indignaqao por toda a parte, e odioso a V. M. que tanto se tern 
interessado pela prosperidade do Brazil; eu nada mais fazia, que 
consolar os meus amigos fazendo os esperar no liberalismo e justiga 
de V. M. o remedio a tantos males; quando certo de que tenho a 
infelicidade de pensar diverse daquelle ex-ministro, devia necessaria- 
mente soffrer a sua perseguiqao, e desde o momento, que o desconten- 
tamento se tornasse mais geral, e por isso, crescente o seu temor, eu 
procurava refugiar-me a lugares ermos passando pela Villa de Itu, 
lugar da minha residencia, onde com effeito so demorei-me o tempo 
necessario em satisfazer os deveres da civilidade, e pela de S. Carlos 
onde tenho propriedade e escravos e onde demorei-me 15 dias sem 
bem providenciar a minha casa, que ha dous annos nao via o seu 
proprietario; e emfim collocando-me neste sitio perto de 30 legoas 
da Capital, a espera que passasse a epoca do perigo, o que nessa 
corte tinha dito muito claramente o Deputado Antonio Carlos, ao 
ex-Deputado Antonio Manoel Bueno, e outros Srs., e nestas cir- 
cumstancias, que se me avisa por differentes pessoas, que no Correio 
de 20 de Junho, o segundo depois da minha chegada dessa corte, 
recebera o Capitao mor da villa de Itu ordem directa do Ministerio 
para observar meus passes, comportamento, etc. "porque eu era fingido, 
e tinha ideas desorganisadoras e que me fizesse observar por toda 
a parte a que eu me dirigisse." 

Nem se pode pretextar semelhante ordem que aquelle ex-mi- 
nistro diz ter dado contra mim, de S. Paulo, porque vindo referida 
ordem no correio de 20 de Junho, nao podia ser resultado da denun- 
cia, que se diz dada no correio de 10 de Junho. 

Na verdade, logo me certificou o Capitao Mor da Villa de S. 
Carlos, e o commandante da Villa da Constituiqao, em cujo districto 
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me acho, que tiveram apertadas recomendaqoes daquele Capitao a 
mea respeito. O que succedeu, Senhor? Os meus amigos que co- 
nhecem o meu caracter, exasperaram-se com uma tal medida; os 
que me nao sao affectos, principiaram a espalhar as suas supeitas por 
factos; e eu sou hoje, na bocca do uns, tratado de velhaco, na de 
outros de inimigo da causa nacional, e na de muitos de aborrecido 
de V. M.: — e o povo me lamja vistas suspeitosas. Eis aqui a 
tranquilidade e a seguran^a, unica retribuigao, que ea apetecia. Eu 
estou certo que V. M. ou nao sabe de semelhante ordem, ou illudido, 
POR AQUELLE MINISTRO, a aprovou. Era impossivel que V. 
M. se desagradasse ao ponto de communicar directamente a um Ca- 
pitao mor sobre objectos desta natureza; este procedimento e so 
proprio de um ministro timido e desconfiado, porque a sua condacta, 
nem franca, nem leal, esta em contradigao com os votos da naqao, 
e a quem somente podem assustar um homem como eu, sem emprego, 
nem fortuna, e habitante de uma Provincia humilde, e tao passiva, 
que foi capaz de ter soffrido, que ate esse ex-ministro deribasse nella 
um governo legitimo, creasse a si e aos seus novos Governadores, 
ordenando-lhe immediata obediencia, sem por modo algum solicitar 
jamais a sua approvagao, 

Senhor, as minhas opinioes se fizeram publicas, pelo pouco qae 
disse nas Cortes de Portugal, e elas, em summa forao expostas no 
Manifesto que apresentei a V. M., nas mao daquelle ex-ministro, e 
que por infelicidade minha V. M. nao se atreveu entao a censurar 
as ditas opinioes, apezar de opostas as suas, porque seria um despo- 
tismo o mais cruel querer obrigar a todos pensarem como um so, mas 
foi o bastante para ser eu julgado democrata, carbonario, etc., porque 
esta infelicidade acompanha todo aqaelle, que nao quer, o que aquelle 
ex-ministro quer. V. M. I. lesse aquelle manifesto veria dizer eu 
que todas as expressoes de V. M., na epoca da nossa revolu(;ao foram 
humanas, justas, e desinteressadas; mas que escapavam ao ministerio 
algumas palavras, que davam lugar, aos inimigos da causa e aos 
mesmos amigos da liberdade, a funestas reflexoes. Isto necessaria- 
mente nao podia agradar ao ex-ministro, mas eu nao fui fingido, 
disse o que entendia, e sobre o que ouvia maitos queixarem-se, e 
porque importava que V. M. tambem o soubesse. 
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Eu, analysando a Constitui^ao de Portugal, declarava franca- 
mente o que nesta me parecia bom e mao; eu declarei alguma cousa 
contra a aristocracia, certo de que assim nao pensava aquelle ex-mi- 
nistro, porque muitos sao os que querem governar com V. M.; mas 
tambem certo que no tempo em que escrevi naquelle manifestso, era 
idea mais revoltante para o Brazil a crea^ao de uma aristocracia, que 
ja nao tinhamos, e a quern os povos attribuiam as suas desgiacjcis, 
pois todos sabem que S. M. F. amou sempre os seus os subditos, 
ainda em seu nome fossem estes sempre maltratados; e porque ate 
hoje me persuado, que semelhante institui^ao e uma vergonha, para 
os povos, e um estorvo para os monarchas; e que so a prudencia 
tolera, quando ja se acha creada como acontece na Europa. Sera 
isto um erro, mas eu assim o penso, nem exijo que o meu pensar 
sirva de regra a ninguem. Eu declarei o meu sentimento contra o 
veto absolute, nisto parecia eu contrario a V. M.; mas como o nao 
julguei indispensavel para ornamento do throno, e sendo a consti- 
tuigao feita para os povos, rnunca me persuadi que o imperante tern 
poucas attribuiqoes tendo as necessarias para bem governar. 

Estarei errado; mas, ao menos, muitos sabios tern errado com- 
migo; nem julguei ser crime manifestar, com franqueza os meus 
sentimentos, quando os mais tambem dizem ao contrario francamente, 
e julguei do meu dever dar a entender a V. M. o voto geral, ao 
menos da maior parte do Brazil, visto que, parece de proposito, se 
tern querido occultal-o a V. M., para estabelecer uma Constituigao, 
segundo o entender dos nossos sabios, mas de certo pouco acomodada 
a opiniao dos povos. Eu descobri, naquelle manifesto o meu pensar 
sobre o governo das provincias, e assim expuz em geral os meus sen- 
timentos, com a sinceridade e franqueza que caracterisa o mesmo 
Manifesto, sem me importar com a contradicgao em que se achava 
com os pianos, e objectos daquelle ex-ministro. Sr.! Se sou cri- 
minoso, por minhas opinioes ellas sao as que acabo de expor, a que 
me animei pela liberdade de pensar, e de escrever que tern dada um, 
direito, que V. M., tantas vezes, nos tern promettido garantir. 

O meu comportamento Sr., desde que cheguei ao Brazil, e 
fiquei inteirado de que o ex-ministro de V. M. pretendia substituir 
a sua opiniao a publica, e que cessando de facto a liberdade da im- 
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prensa, nada mais se escrevia senao em conformidade com as ideas 
delle, foi tremer encarando a desgraqa futura de minha patria; porque 
ella talvez acceitasse a constituiqao que se Ihe desse; mas talvez cons- 
trangida e de certo modo violada, desconheceria a sua perfeiqao, quan- 
do a tivesse; e, cedo ou tarde empregaria a reacqao, que nao poderia 
deixar de ser funesta. Em ser declamador desabafava-me com os da 
minha confianqa, rememorando os factos que mais escandalisavao o 
Brazil como erao: as deportaqoes de tantos homens, que tanto traba- 
Iharao e a tanto risco em beneficio da Causa da Independencia; as ex- 
patriaqoes, de alguns, que tendo commettido erros, nao tinhao delin- 
quido, senao contra aquelle ex-ministro e sua familia, o procedimen- 
to contra o Capitao Mendes, que, achando-se em Pernambuco, na 
melhor fe possivel encarregado de fazer acclamar naquella e mais 
Provincias vizinhas, a V. M. o tinha executado com zelo, fidelidade 
e patriotismo, e nao obstante por ordem do ex-ministro, tinha sido 
mandado expatriar para qualquer porto da Europa, sem outro pre- 
texto qae o de ser menos affecto a causa do Brazil — nem ao menos 
se diz ser inimigo della; a devassa geral para o que foram conduzidas 
tantas victimas do odio e da intriga; a porta aberta para toda a sorte 
de denunciantes comprometter a liberdade e a seguranqa do Cidadao 
pacifico, — a simples suspeita de crime provado, prisoes violentas pela 
unica accusa^ao dos aduladores e pretendentes, que queriao tornar-se 
benemeritos e agradar ao ex-ministro, timido ou demasiadamente des- 
confiado; as espias por toda a parte, sem que alguem se julgasse 
seguro; — a fe do correio violada, abrindo-se cartas e ate sumindo-se 
algumas, como a mim proprio acontecea sem que ninguem se atra- 
vesse ao menos queixar-se de semelhante attentado contra a fe publica; 
— a honra de V. M, compromettida porque convidando V. M. aos 
Paulistas a voluntariamente se incorporarem a expedi^ao de Monte- 
videu eram estes os voluntarios, conduzidos a Capital em correntes e 
algemas, reproduzindo-se as scenas de lastima, e horror que encherao 
de consterna^ao esta Provincia, no tempo do passado antigo despo- 
tismo. 

Estes e outros factos semelhantes, Senhor, eram os que aterra- 
vao os cidadaos, que amao sinceramente a sua patria, e se interessao 
pelo credito e pela gloria de V. M. como eu sempre confiei, e pro- 
clamei e defendi, a constitucionalidade de V. M. 



— 223 — 

V. M. confiava em extreme naquelle ex-ministro, para que qual- 
qrjer se aventurasse a fallar a verdade toda inteira; nao obstante eu, 
de Pernambuco, escrevi a V. M.; nao sendo entregue o men Officio, 
pessoalmente apresentei-o a V. M. Nelle depois de confessar como 
a ultima convicqao, de que o Brazil devia existencia publica a V. M., 
eu assegurava, que devia ainda a sua prosperidade e gloria ao desin- 
teresse, a liberdade, e a justiqa de V. M. Tenho o prazer de ver 
realisada em parte a minha asserqao: — V. M. acaba de salvar o 
Brazil da oppressao em que achava, e ainda espero so de V. M. o 
complemento da nossa felicidade. Eu terminava aquelle officio com 
as seguintes palavras: 

Praza a Deos que V. M., sempre obediente a voz de seu mag- 
nanimo, justo e liberal coraqao, nao dando jamais ouvidos a opinioes 
particulares, marcha de accordo com a vontade geral dos povos, nem 
se deixe arrastar pelos attrativos da lisonja, que sabe os segredos de 
torcer os seus fins, os genios mais bem favorecidos da natureza, 
nem duvida expol-as a terriveis e vergonhosos sacrificios, quando 
espera tornal-os em seu proveito. Eu quiz dizer tudo com estas 
palavras; eu na verdade disse muito. Hoje V. M. talvez penetre 
o sentido dellas: algum dia, talvez, melhores circumstancias me po- 
nhao em estado de desenvolvel-as completamente. Como, pois, 
Senhor, um cidadao, que falla deste modo e suspeito ao Governo, e 
e fingido, e tem ideas desorganisadoras ? E' verdade, Senhor, en 
nunca aplaudi a Constituiqao, que o ministro e seus adherentes que- 
rem dar ao Brazil; mas nunca me oppuz a que os povos a acceitassem. 
Tanto amo o Governo Monarchico Representative, como abomino a 
democracia pura e a aristocracia em um paiz, que tem a felicidade 
de a nao possuir. No Brazil cada homem branco disputa nobreza; 
crear uma classe, acima desta, e, emquanto a mim, introduzir uma 
rivalidade, qne so o fim dos seculos podera destruir. Eu confesso, 
que amo mais o governo absoluto de um, que o chamado liberal de 
muitos, quer seja democrata, quer seja aristocrata. Como eu nao 
duvido estar enganado, cedo a vontade geral, e protesto acomodar-me 
com uma constitui^ao que se me der. Parece que este meu proceder 
nada tem de anarchico, nem subversive da ordem. Rogo, portanto,, 
e espero na bondade e justi^a de V. M. declarar-me que e do ^eu im- 
perial desagrado meu comportamente para eu reduzir-me ao mais invio- 



— 224 — 

lavel silencio. ou que tomando em consideraqao o meu justo resenti- 
mento por ver o meu credito arruinado, nnico bem que possuo, e 
aprecio, e isto em nome do mesmo que e nosso Perpetuo Defensor, 
haja de fazer restaural-o por aquelle meio que melhor parecer a 
generosidade e prudencia de V. M. I. a quern peqo toda a indulgen- 
cia pela minha ousadia, e por qualquer indiscriqao que, sem pensar, 
me haja escapado nesta minha representaqao. 

Deos Guarde a V. M. I. 
De V. M. I. sabdito affectuoso e obediente 

Diogo Antonio Feijo 

Carta notavel, que retrata com fidelidade a alma de 
quern a escreveu. Por ela a psicologia do grande sacerdote 
paulista, parecia ser um prisma de cristal. Por todas as fa- 
cetas que se examine esse prisma, as vezes policromico, ele 
mostra a mesma transparencia, diafana e translucida, que 
brilhava elucidadoramente. Em primeiro lugar, ressalta a 
maneira desataviada e simples, chegando mesma a ingenui- 
dade do seu autor. 

Nao e ecessiva em lisonjas a esse imperante, tao acos- 
tumado as adulaqoes fementidas de uma corte, em que o 
evangelho dos familiares e dos aulicos, era lido com sofre- 
guidao avida nas suas ordenagoes, se superarem uns aos 
outros. 

Nao ha ai as humilhagoes, as suplicas rebaixadas, nao 
se encontram ai expressoes de "beija as maos", "arrojo 
aos pes", tao comuns nas que, os principes costumavam 
receber de seus suditos. E' uma carta propria de quern 
tern em alta conta a altivez, a dignidade, a alma Candida e 
sincera; a pureza nivea de consciencia, mais clara que o 
penacho de Henrique IV, farfalhante na batalha de 
Ivry; a lealdade de uma franqueza, mais rude e transpa- 
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rente que a agua cristalina da torrente que mitigou a sede 
de Moises no deserto pre-palestinico. 

Feijo nao era um discolo oriental. 
E' de se comparar essa carta, com a que Richelieu 

dirigiu a Maria de Medicis, quando foi da morte de Hen- 
rique IV. Nao foi so a gratidao pelos beneficios recebidos 
do bearnez, que influiram na pena do que, ja era bispo 
de Lugon. Alem desse sentimento de veneragao respeita- 
vel, encontramos o calculo de que Maria de Medicis, have- 
ria de entregar o poder a quem sabia tao bem escrever com 
a melada tinta da cortezania inteligente e habilidosa, 

Talves, apenas, o heroi anglo-americano, do qual ja 
fizemos menQao, Washington, quem mais se aproxima em 
espirito de independencia e em abnegagao, fosse capaz de 
escrever uma carta, como a que ficou transcrita. 

Mas a carta representaqao contra Jose Bonifacio, vem 
mostrar, ainda que, apenas voltando das cortes portuguesas, 
Feijo foi acometido pela perseguiqao de Jose Bonifacio, que 
estava a frente do ministerio, que teve vida ate 17 de Ju- 
Iho de 1823. 

Nessa data os Andradas passaram-se para a oposiqao 
e de lobos, que eram no governo, vamos os encontrar fazen- 
do o papel de fracas ovelhas liberais, mas dirigindo a lin- 
guagem bra via do "Tamoyo". 

Feijo em Sao Paulo, so em 1827 apareceu no Rio de 
Janeiro no cenario amplo da politica geral e ai teve notavel 
atuagao na questao do celibato clerical. Entao ele era sim- 
ples suplente na governagao da sua provincia. 

Nao vamos nos preocupar com as ocorrencias no Rio 
de Janeiro, com a atua^ao de Lord Cocrane, para trazer a 
comunhao brasileira, o Norte, mais sujeito a influencia de 
Lisboa, pois estava muito mais perto de la, do que do cen- 

Cad. 15 
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tro irradiante de vida, que era o Rio de Janeiro; nao nos 
deteremos no movimento que vizava o estabe!ecimento da 
gloriosa Confederagao do Equador, cousa natural e logica, 
ante o natural regionalismo pernambucano, que se justifica- 
va, ante tantas causas naturais e humanas, como nao vamos 
repetir e que ja ficou esmerilhado, quado tratamos da ques- 
tao de celibato clerical; para so cuidar da segunda parte do 
atrito entre Feijo e os Andradas. 

Se do primeiro periodo da contenda, estiveram em causa 
Jose Bonifacio e Antonio Carlos, na segunda vamos encon- 
trar o prelio travado entre Feijo e Martim Francisco e Jose 
Bonifacio, interessado, mas so aparecendo mais apagada- 
mente, pois se conservou silencioso nos bastidores. 

Feijo era o ministro da Justiga. 

A ele cabia a manutengao da ordem e a seguranga da 
estabilidade politica. 

Pedro I, quando abdicou, partindo para o exilio em 7 
de Abril de 1831, ainda da nau ingleza "Warspite", fez a 
nomeagao de Jose Bonifacio, tutor de seus filhos menores. 

Este foi o cravo deixado no Rio de Janeiro pelo monar- 
ca que se retirava. 

Sim, porque Jose Bonifacio, logo foi o chefe oculto e 
encapugado dos "caramurus", ou restauradores, que obje- 
tivavam a deposigao da entao Regencia trina. Era natural 
que, dessa situagao resultasse a luta, entre a tutoria e a 
Regencia, o que se extremaria e se localisaria, entre a tu- 
toria e o ministro da Justiga. 

Jose Bonifacio era um lutador. Ja tinha dado provas 
disso. Os irmaos Andradas eram todos muito talentosos e 
magnificos oradores. Antonio Carlos tinha o cognome de 
Mirabeau, tao notaveis eram as suas pegas tribunicias. Mar- 
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tim Francisco era igualmente famoso, pela sua cultura, pelo 
sen ta lento e pela sua palavra. 

Ante essa situagao, a Regencia tinha que se apoiar na 
ala dos liberals moderados, constituida pelos vultos notaveis 
de Vergueiro, um orador primoroso, dos que mais brilhante 
atuagao tiveram nas cortes de Lisboa em 1822, e que so 
tinha uma falha, que era a de ter nacido em Portugal, Eva- 
risto da Veiga, o mago da palavra, de Xavier de Carvalho, c 
outros. 

Cada vez se acirrou mais, a luta entre Feijo e Jose 
Bonifacio. 

Logo que, o ministro da Justiga verificou que, os res- 
tauradores se estavam aproveitando da situagao extraordi- 
nariamente vantajosa de Jose Bonifacio, o qual como tutor 
dos principes, gozava de certas prerogativas, compreendeu 
que, para a continuaQao do regimem era preciso que, se re- 
solvesse uma situagao: ou Jose Bonifacio abandonava a tu- 
toria, ou ele Feijo saia do governo. Um deles era demais 
e tinha que abandonar o cargo. O poder legislative que 
resolvesse. Foi entao que, teve lugar, no Parlamento, o 
duelo famoso entre as duas faqoes. De um lado, se enfilei- 
raram os amigos do ministro da Justiga, e de outro estava 
a oposigao na firmeza de seu posto. 

O ministro da Justi^a, apresentara o seu relatorio a 
Camara, expondo em suas minucias, como o tutor Jose Bo- 
nifacio, era o centro de todas as agitagoes, que haviam per- 
turbado a ordem e promovido a anarquia na metropole im- 
perial, como a chacara da Boa Vista, era o quartel ge- 
neral dos conspiradores, tendo saido da Quinta, duas pegas 
de artilharia, que foram engrossar as hostes dos rebeldes, 
das quaes faziam parte os criados do Pago, que era frequen- 
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tados pelos comandantes desses rebeldes. Ora era inutil en- 
carecer a gravidade de tais fatos. 

Que o pais devesse estar em anarquia, nao se contesta, 
nem era da responsabilidade do Andrada, tutor dos princi- 
pes. Isso era uma consequencia inevitavel. Eram as 
causas, que ficavam distantes do poder humano em sana-las. 
Elas advinham da propria natureza sociologica da organiza- 
^ao do pais. Os homens nada poderiam, contra elas, na- 
quela situagao. Mas dai a ser a anarquia, promovida com 
o concurso dos maiorais, que deveriam ser os mais interes- 
sados na sua repressao, vai um abismo! Era justamente 
isso que, profligava o integro ministro da Justiga, com a 
sua exposigao, que era um libelo claro contra Jose Bonifa- 
cio. Essa pega serena teve um efeito profundo e convincen- 
te na Camara. 

A sorte estava jogada. 

O Rubicon havia sido atravessado. 
Nunca os representantes da nagao haviam ouvido do- 

cumento mais desassombrado, expondo uma situagao, com 
mais franqueza. 

A acusagao contra o tutor dos principes era clara, di- 
reta, sem subterfugios. Era uma lamina brilhante, de- 
sembainhada, que feria frente a frente. Feijo nao era 
homem que trilhasse caminhos que nao fossem os retos. Ele 
atacava de frente, a peito descoberto; ele nao empregava 
a astucia, nao usava a emboscada. Para ele a inteligen- 
cia nao tinha refolios humbrosos. Ele nao tinha subterfu- 
gios. A sua arma era o florete que cintilava em mil volteios, 
na agilidade do seu energico e porfiado esgrimir. Ele nao 
quizera fazer uso do punhal traigoeiro e venenoso. A sua 
alma, o seu feitio, a sua norma de agao, se transfiguravam 
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no documento, que tanta irritagao havia causado na oposi- 
gao andradina. 

A fereza causticante do relatorio continha trechos como 
este: 

"A Capital do Imperio tem se conservado constantemente em 
sustos desde Abril do anno passado. A licenga uma vez desenfreiada 
com difficuldades se contem. Os luctuosos acontecimentos de 14 
de Julho e de 7 de Outubro passarao-se deante dos vossos olhos. Os 
esforgos da classe interessada na manutengao da ordem publica a 
tem segurado ate hoje; mas a sombra dessa apparente tranquilidade 
os partidos formaram-se, os pianos forao concertados; e o governo 
sem meios legaes para os destruir, vio-se na dura necessidade de 
de apromptar-se somente para o combate. No dia 3 do passado 

sahio a campo o primeiro partido gerado no Club Federal; mas 
illudiram-se as suas esperangas, falharam seus caloulos; e esse pu- 
nhado de facciosos, que se atreveo a afrontar a Capital, colheu o 
fructo de sua temeridade. A 17 do corrente mez com igual audacia 
appareceu a facgao restaurado'ra annunciada pelo insolente Cara- 
muru, e preparada no conventiculo da Conservadora: igual tambem 
foi o resultado. Doloroso mas necessario e dizer, que Boa Vista foi 
o quartel general dos conspiradores: que da quinta sahiram duas 
pegas, que sob differentes pretextos se recusou entregar dias antes; 
que os criados do Paqo formavam o grosso do exercito e que os 
commandantes delles nao cessavam de frequentar os que governavam 
e dirigiam o mesmo Paqo". 

(Eugenio Egas, loc. cit. "Estudos", 142). 

Ora, deante dessa tremenda acusagao, que era uma luva 
atirada a Martim Francisco, nao restava outro procedimen- 

to, a esse parlamentar do que a recolher. Foi o que ele fez, 
logo a seguir a leitura do relatorio. Martim Francisco nao 
podia deixar de reagir, ante esse ataque. Feijo tocara-lhe 
no ponto nevralgico. Ele nao podia se calar, ante tao duras 
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palavras. Entao ele pronunciou a seguinte oragao que 
significava a aceita^ao do desafio: 

"Senhor Presidente, levanto-me para pedir com urgencia, seja 
remettido o relatorio do sr. Ministro da Justi^a as commissoes lem- 
bradas por v. excia.; afim de que deem o seu parecer com maior 
brevidade possivel; embora eu conhega que alguns de seus membros 
sao nossos inimigos notorios (o que e confirmado pelo apoiado de 
urn delles) qae eu pago na mesma moeda, sem urdir-lhes calumnias, 
e que eu nao temo, quaquer que seja o furor de seu odio gratuito. 

E este relatorio encerra uma maligna accusagao contra meu 
irmao, o tutor, contra seus irmaos e disfargadamente contra os 
outros illustres deputados... 

E todavia, vos ouvistes o ministro da Justiga: — esta bem; novos 
Lafayetes, nos nos entregamos a voracidade de semelhante abutre 
e seus compargas; nos confundiremos a calumnia, e qualquer que 
seja o exito, o mundo civilisado, os contemporaneos imparciaes e a 
posteridade, nos farao justiga..." 

Era a luta, que se estereotipava inevitavel, no cenario 
parlamentar. Eram dois paulistas, que se iriam defrontar 
nessa luta de morte. 

Logo a 12 de Maio, Martim Francisco surgiu na tribu- 
na parlamentar, para defender seu irmao. Ele era urn 
orador consumado. 

A sua oraqao foi brilhante, mas confessemos, nao de- 
fendeu cousa alguma. O libelo de Feijo permaneceu integro, 
sem que fosse derruido. 

Martim Francisco, ao envez de procurar defender a 
situaqao. daqueles, contra os quais eram formuladas tao 
graves acusagoes, preferiu outro metodo de combate. Ata- 
cou. Despresou a materia contida no libelo do ministro 
da Justiga e derivou a situagao, para um ataque em regra r 
atuagao governamental do ministerio, ao mesmo tempo que, 
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procurava cobrir os Andradas de elogios ocos e sem motivos. 
Martim Francisco se mostrou ser daqueles, que acham que, 

a defensiva e o melhor caminho para as derrotas. Em su- 
ma, a sua oragao consistiu em acusar o governo regencial 
de uma sequencia de arbitrariedades, ao mesmo tempo que, 
dizia nao serem os Andradas capazes disso. Depois afirmou 
a desambigao dos Andradas e terminou em torn epico, pero- 
rando com as palavras de Pitt — "Cara patria, em que abis- 
mo de males eu te vejo sepultada mas ao menos nao serei 
testemunha de novas desgragas que te esperam". Ao menos 
a esse respeito, Martim Francisco acertou, porque os venda- 
vais e os terremotos que abateram e agitaram o pais, nao 
estavam a ser limitados aos desatinos praticados ate aquele 
instante, pois cousa peior, ainda deveria se fazer efervecen- 
te nas diversas partes do pais, que se constituia. 

Mas Feijo nao queria deixar o prelio sem que todos os 
quadrantes da arena fossem perfeitamente esquadrinhados. 

Martim Francisco, nao se ha via preocupado com a de- 
fesa dos fatos de que seu irmao fora acusado e havia, como 
se os desse por aceitos, revolvido outras situagoes e trazi- 
do a baila acusagoes, contra o ministro da Justiga. Ele 
Peijo, poderia, com facilidade, revidar esse contra-ata- 
que. O caso da tutoria estava bem cuidado. Nao restava 
a menor duvida, a habilidade, a agilidade e a inteligencia, 
bem como a palavra facil de Martim, nada encontrara para 
defender o irmao da acusagao, que Ihe havia feito Feijo, 
mas para contrapor, ele havia feito outras acusagoes ao go- 
verno. Feijo trataria dessas novas questoes. 

Foi por isso que, o ministro da Justiga, com voz forte 
■e pausada, proferiu a seguinte oragao, logo a 16 desse mes- 
mo mez; 
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"Confesso Sr. Presidente; que nunca me vi em tanta difficuldade 
de fallar em publico como no estado atual! Tudo quanto tenho ouvi- 
do dentro desta casa ja o tinha lido fora della; nada para mim e 
novo. Criado pois na roqa, onde so se falla a linguagem do coraqao, 
desconhecendo as etiquetas da corte, onde e mais usual a expressao 
da razao, eu nao asseguro ser tao comedido que deixe de offender, 
bem a meu pezar, mas quero antes ser sincere, do que prometter atacar 
so principios e opinioes, e nao pessoas como alguns tern feito, e depois 
com manifesta contradicqao esquecem-se dos principios para ultrajar 
individuos. 

Sr. presidente, nada me e tao sensivel do que o ultraje em face. 
A minha provincia e celebre por este distinctive de honra e pundonor, 
e a minha educa^ao concorre para me serem mui pesadas as injustas 
recriminaqoes, as siristras intenqoes que se dao aos meus actos, onde 
os senhores da opposiqao encontram tudo que e mau. Sr. presidente, 
nunca quiz ser ministro e nem o quero agora. Instancias de meus 
amigos, de pessoas que commigo tern relaqoes, e talvez os votos da 
capital do imperio sao o que ainda me retem. Sou ministro nao pra 
satisfazer a vontade de 10 a 20 homens, mas a da maioria. Senhores 
quern e Feijo para assustar a capital se elle e tao odiado? O que o 
sustenta no lugar que occupa ? Que exercito mercenario tern elle a sua 
disposiqao? Nao sabem todos que 300 homens e toda a forqa paga? 
Porque a um grito do governo apparecem armados 4, 5, 6.000? Se os 
actos do governo e principalmente do ministro da Justiqa, sao os que 
tern exercitado o descontentamento e a desesperaqao, porque os descon- 
tentes e os desesperados em 3 e 17 de Abril apenas chegaram a 300? 
E os que sahiram a campo para combatel-os, o fizeram por amor de 
Feijo? O que e Feijo? E que pode elle fazer para tanto merecer? 
E' pelo contrario o ente mais desgraqado do Brazil. Basta lembrar 
que qualquer escravo pode ser perdoado de seus crimes, so Feijo 
nao pode ser. O que pode hoje fazer o ministerio para merecer tanta 
consideraqao! O ministerio de outro tempo ainda poderia arriscar-se, 
na esperanqa do perdao, ou de alguma fita, oa mesmo da mudanqa de 
nome, o que nunca Feijo apeteceu e menos procurou. O que da pois 
importancia a Feijo! O que o obriga a carregar com peso tao grande 
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e ate expor-se a ser assassinado, como bem sabe, o sr. deputado que 
confessou nesta casa saber que pretendia assassinar-se a actual admi- 
nistragao? E' a necessidade de satisfazer os votos do maior numero 
que esta convencido que o ministro da Justiqa nao se liga a partidos 
e que tem declarado guerra aos perturbadores da ordem publica. Se 
assim nao e, senhores, seu governo e execrado em todo o Brazil, como 
se diz, porque razao uma so provincia ainda nao deu a menor de- 
monstraqao de querer separar-se da capital, apezar de conhecer que 
ella nao tem forqas para a subjugar? Nao sera porque o Impeno 
esta convencido que o governo e nacional e que so procura promover 
a sua felicidade? Antes que me esqueqa, direi ao senhor deputado, que 
Ihe nao posso nem agradecer o ter-me salvado a vida, e nem mesmo 
elogiar a sua acqao. Nao agradeqo, porque os bons conselhos que 
deu aos facciosos foram, segundo a sua propria confissao, em atten- 
qao aos principios, e nao a pessoa de Feijo. Nao louvo, porque um 
cidadao que sabe uma conspiraqao contra a ordem publica e que 
contenta-se unicamente com dar conselhos, nao faz o que deve, nao 
merece louvor. 

Sr. presidente, tantas cousas ouvi que nem sei por onde princi- 
piar e por onde acabar o meu discurso. Tem se repetido que os 
erros e arbitrariedade da administraqao sao a causa de todos os males 
publicos. Sr. presidente porque magia o actual ministro da Justiqa 
promoveu os horrores da capital em Maio e Junho do anno passado? 
Estarao esquecidos esses senhores o que entao se passou? Entrei 
para o ministerio em 6 de Julho; em 14 rebentou a sediqao no 
campo da honra; e serei eu a causa das comoqoes em todo o imperio 
desde o Para ate Matto Grosso onde talvez ignorava-se entao ate 
o nome do Feijo? Trez revoluqoes em Pernambuco, roubos, massa- 
cres, incendios alii praticado; outras tantas na Bahia; todas, senhores, 
tem sido operadas por influencia do ministro da Justiqa? Isto nao 
tem resposta. O governo do Rio de Janeiro nao consta de aristo- 
cratas, pois nao o foram nem o querem ser. Os membros de que 
se compoe pela maior parte, ao menos pelo que me toca, apenas tenho 
meios de uma parca subsistencia; nao era possivel conservar-se a 
despeito da maioria se fosse verdadeiro descontentamento e o deses- 
pero publico por actos despoticos, que gratuitamente se Ihe attribuem. 
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Periodicos infames, que onde quer que forem lidos attestarao ate onde 
chegou no Brazil e o abuso e a licenqa de escrever; mas periodicos ga- 
bados cuja causa eu teria vergonha de advogar, cobriram de baldoes 
e de ultrages a Regencia e a administraqao mas ella se susteve apezar 
disso. Fallarei ja da recriminaqao feita ao ministro da Justi^a de 
haver atacado a maior e a mais segura garantia da liberdade man- 
dando proceder a eleiqao do novo jury na capital. Senhores quem leu 
a Matraca, o filho da Terra, o Exaltado e outros, nao pode deixar 
de lamentar os abuses e a licenqa de taes escriptores. Mas quem 
dira que o governo querendo que a capital do imperio tivesse um 
jury em tudo igmal aos dos mais conhecidos municipios da provincia, 
atacasse a liberdade da imprensa? Diga-s$ embora que o ministro 
cometteu um crime, praticou um acto illegal, mas nunca que atacou 
a liberdade de escrever. Sr. Presidente, a camara ja pediu as actas 
dessa eleiqao, para essa discussao me reserve; por agora basta dizer 
que o governo, mandando proceder ao novo jury observou a letra 
e o espirito da lei, entendeu-a como a entendeu a provincia de S. 
Paulo e talvez algumas outras, como entendeu a cama municipal que 
nao recalcitrou e a maioria dos eleitores que nisso concordaram. 
Aproveito a occasiao de fazer observar quanto se enganou o sr. de- 
putado quando disse que tal era o desvio e as arbitrariedades do go- 
verno que tinhamos chegado ao ponto de que cada cidadao sabia ate 
onde devia obedecer, ate onde devia resistir, e ate onde chegava o 
respeito devido as autoridades. Pois que a camara e a maioria dos 
eleitores nao resistiram e antes promptamente obedeceram e o fizeram 
por convicgao, porque hoje qualquer desobedece quando diz que a lei 
Ihe e duvidosa e por isso nada Ihe acontece. Disse o senhor depn- 
tado que o ministerio e principalmente o ministro da Justi9a era 
causa da publica desgra^a, e que senao abandonasse o lugar inevi- 
tavel seria o transtorno da ordem social. Senhores eu bem claro 
fallei no meu relatorio, que nao posso sustentar a machina social do 
Brazil com os elementos de forqa e de ordem a minha disposigao; 
isto mesmo tenho dito a Regencia e a meus amigos muitas vezes, e a 
muito tempo; na mao da camara esta livrar-se ja deste ministro; 
nao e necessario que a camara negue, basta que demore os meios que 
peqo, estou fora do ministerio. Saiba-se porem que me hei de reti- 
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rar, nao porque 4, 6 ou 20 deputados advoguem a causa dos que per- 
turba o Brazil, mas e somente porque nao quero que a patria pereqa 
em minhas maos. Esta que esses senhores que tanto declamam contra 
a actual administragao encarreguem-se della e que salvem o Imperio. 

Alguns delles tern ja dado a entender que outrora foram convi- 
dados; mas tal foi entao o seu patriotismo, que mais quizeram que 
os destines do Brazil, dependessem de maos tao mas do que encarre- 
garem-me da sua administraqao. Estou persuadido que hoje nao 
acceitarao o convite, o pejo Iho-ha de embaraqar. Faqam ao menos 
o obsequio de indicar a Regencia candidates que tenham a seu favor 
o voto publico, que nem ella se obstina em conservar o actual mi- 
nisterio, nem elle tern o menor empenho em conservar-se, antes 
ardentemente desejada ter pretexto para retirar-se. Perguntarei a 
esses senhores que tanto censuram o governo, e isto so por amor da 
causa publica, porque nao apontam os meios? Porque nao indicam 
a verdade que elle deve seguir? Se tanto e o seu patriotismo porque 
nos sens impresses, bem longe de aconselharem, nao direi aos per- 
versos, mas a esses bons homens, nao direi aos ambiciosos, mas a 
esses homens desinteressados, que se contivessem em seu fervor, 
que se reservassem para a proxima installaqao da assembleia, para 
entao serem punidos esses malvados ministros; que nao recorressem 
a sediqoes e outros crimes, pelo contrario unirem seus pensamentos, 
suas expressoes as dos descontentes, nunca censuram seus desatinos, 
e fizerem guerra aberta a esse governo que os conspiradores e se- 
diciosos tanto se empenharam em derribar. Aconselharam sim a paz 
e a moderaqao como os criminosos perturbadores da ordem. Pois 
que! deveria o governo sahir ao encontro a esses grupos armados e 
dizer-lhe: — Irmaos, nada de derramar sangue; Quereis nova re- 
gencia? Dizei quaes os membros della. Quereis novo ministerio? 
Nomeae, o governo nunca foi atacado; elle procurou somente defen- 
der a capital dos sediciosos e conspiradores que com as armas na 
mao queriam alterar as leis e a ordem publica. E porque tanta 
attenqao nos merecem esses capitalistas, industriosos, cidadaos pa- 
cificos que tanto soffrem por causa de semelhantes conimoqoes? 
Censurae embora o procedimento do governo contra esses facciosos. 
Elle tern feito seu dever, a naqao o tern approvado. Senhores, dizia- 
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se em outro tempo que eu era da opposiqao, mas nunca insulte} a 
ministro algum, nunca ataquei sens actos a torto e a direito; sempre 
me persuadi que a opposiqao competia censurar as mas acqoes, nao 
envenenal-as, e por isso muitas vezes perdi essa popularidade que 
tanto ambicionam porque com elles votei quando o julguei com razao. 

Sr. Presidente, a opposiqao nao apresentou factos ainda, excep- 
to a eleiqao do novo jury. Alguma cousa ja respondeu a essa argai- 
^ao, a este mesmo facto pertence mais a camara municipal, a quem 
a lei encarrega a eleiqao, do que ao governo que so ordenou a sua 
observancia. Senhores, quando um cidadao faz alguma coasa a 
bem de seu paiz, tern direito de perguntar aos senhores da opposiqao 
o que tendes vos feito para salvar o imperio do estado desgraqado 
em que se acha desde o anno passado? Censurar tudo o que os outros 
fazem, reclamar contra todos. Nesta sessao ouvi que um senhor 
deputado que deve trazer os ouvidos cheios das lamentaqoes de sua 
provincia que nao tern pouco soffrido, pedir a urgencia para ler 
um decreto em que se tributa mais fortemente a aguardente. Esta 
medida de certo e mui fraca para curar os males da patria. Absorver 
o tempo em discursos eternos e fora de lugar, censurar o governo 
com tanta acrimonia e injusti^a, sera isto o que de nos reclama o 
Brazil? Hoje sao 18 de Maio, o que se tern feito? Censurou-se o 
relate rio do ministro da Justiqa por haver insultado a magistratura. 
Senhores, eu dizendo que grande parte dos magistrados e ignorante 
e negligente, disse o que qualquer rabula, solicitador de causas ou 
demandista sabe e experimenta, disse uma verdade e verdade que 
deve set attendida. Mas censura-se o ministro por declarar o estado 
de grande parte da magistratura e nao e censuravel quem ataca com 
insultos ao governo? Nao e elle tambem um poder politico nacionai? 
Disse o senhor deputado que tendo eu elogiado ao promotor que 
serviu nestes ultimos tempos nao me lembrava que foi elle mesmo 
que deixou de embargar a sentenqa que absolveu aos reus de 14 de 
julho, e que tanta integridade e honradez que eu Ihe attnbuo, seria 
bastante para justificar o procedimento dos juizes que profenram 
aquella sentenqa a que elle aquiesceu. Admira, senhores, que tendo 
o sr. deputado tido a fortuna de assentar-se nos bancos da Umver- 
sidade de Coimbra, ignore que se a sentenqa foi bem dada, o promo- 
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tor nenbum direito tinha de embargal-a; entretanto que o juiz que 
formou o processo, que inquerio as testemunhas oa que nao pro- 
curou as que sabiam do facto, deu causa a absolvigao do crime. O 
caso e que criminosos foram absolvidos, e que todo este negocio 
e de attribuicjao do poder judiciario; sou padre, mas ate este ponto 
sei eu, apezar de nunca ter advogado causa alguma. 

Outra injusta arguiqao me fez o senhor deputado. 
Diz elle que tendo eu tanto criminado o comportamento dos ci- 

dadaos de 14 de Julho, que pediram a deportagao de pessoas que 
julgavam inimigos do Brazil, agora faga igual petigao a assemblea. 

A accusagao e gratuita. Em 14 de Julho soldados insubordina- 
dos a que se reuniram paizanos, pediram com as armas nas maos 
a deportagao de suppostos inimigos. O ministro da Justiqa apenas 
profere a sua opiniao sobre o mal que fazem certos homens a tran- 
quillidade e seguranga publica, cuja ambigao insaciavel e de tndos 
conhecida; e como os conhego, como sei que nunca Ihes agradaram 
senao os proprios actos ainda direi que no momento em que seme- 
Ihantes homens empolgaram certos empregos, estara tocado o rebate 
para a separagao das provincias. Disse o senhor deputado, que ja 
em outro tempo eu insultara a assemblea, e que no relatorio ^ainda 
continuava, quando de certo modo punha em duvida que ella qui- 
zesse por termo a immoralidade publica. Sr. presidente, quando ha 
ma vontade, esmerilha-se palavras, cavam-se intengoes, e em tudo se 
acha crime. Com razao disse eu: "Se a assemblea concordar com 
o governo na necesidade de por termo a immoralidade publica": 

Assim pensou o sr. deputado, quando ha pouco affirmou ter eu 
desacreditado a nagao, imputando-lhe a immoralidade, que nao tinha. 

Tenho explicado algumas passagens de meu relatorio1, que foram 
mal entendidas; tenho a algumas recriminagoes que me lembraram; 
e para a satisfagao dos senhores da opposigao, TORNO A DECLA- 
RAR, QUE SOU FILHO DE UMA PROVINCIA, ONDE SE 
FAZ TIMBRE DE FAZER O QUE SE PROMETTE, DISSE 
QUE ESTAVA FIRMEMENTE RESOLVIDO A ABANDO- 
NAR O LUGAR QUANDO SE ME NEGUEM, OU SE DE- 
MOREM AS MEDIDAS QUE PEQO, HEI DE CUMPRIL-O. 
ESTIMAREI QUE SE INDIQUE A REGENCIA HOMENS 
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HABEIS, E DE PUBLICA CONFIANQA, PORQUE ELLA 
NADA MAIS DESEJA DO QUE SATISFAZER AO VOTO 
NACIONAL." 

Feijo com voz poderosa, pausada, firme, grave e nitida 
havia pronunciado o seu discurso. 

Parecia a propria voz da predestinagao que se fazia 
ouvir, tal era o cunho de sinceridade, posto no frasear lim- 
pido do ministro da Justiga. Ele nao assombrava pelos 
arroubos de eloquencia, mas as suas palavras convenciam, 
porque elas vinham emanando aquele sabor esquisito do 
manjar dos deuses. Elas vinham, do proprio parnazo, cheias 
de nm sentimento estranho, que fazia com que o auditorio 
ficasse preso aos labios do ministro que falava, como se 
fosse um daqueles vultos biblicos do velho Testamento. 

Sua voz estrondava, como o ribombo de uma predica, 
seus argumentos eram bolidos eburneos, que luminosos quei- 
mavam com a intensidade do metal liquefeito. Parecia 
Moises do alto do Sinai, recebendo de Deus as taboas do 
Talmud. 

O ambiente da velha casa do Parlamento, se saturava 
dessa magia indefinivel que parecia provinda de mil anjos 

O auditoria se eletrisara de tal modo, pela palavra sim- 
ples de Feijo, que formara o seu juizo de acordo com o tre- 
mendo libelo acusatorio, que o ministro da Justiga lan- 
gara contra o tutor do imperador menino. A oragao de 
Feijo vinha temperada com a aureola da sinceridade e isso 
Ihe emprestava o condao de convencer. 

Martim Francisco estava estarrecido, e esbarrondado, 
com o fremente discurso do ministro da Justiga, que com- 
pletara o seu relatorio sobre os acontecimentos ocorridos 
no Rio de Janeiro. Ele porem, nao queria se dar por ven- 
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cido. Era teimoso! Espalhou assim, como supremo, recurso 
que, Feijo havia prometido abandonar o ministerio por hi- 
pocrisia, mas que, ele nao seria capaz de faze-lo, pois teria 
apego ao cargo, que Ihe dava importancia. No intimo, 
Martim, estava bem convencido que, Feijo seria capaz disso^ 

pois ele bem sabia do carater do padre paulista. Havia o 
conhecido em 1821, em S. Paulo, quando com Oyenhausen, 
fizera parte do governo daquela terr.a Nove anos mais 
velho do que Feijo, tinha sobre o padre a vantagem do bri- 
Iho, com que costumava revestir todas as suas atitudes, que 
eram sempre emolduradas por uma grande teatralidade, au- 
sente nos atos de Feijo, que agia sempre com a extrema 
simplicidade, que caraterisava toda a sua vida. Com isto, 
Martim sabia a fundo o carater do padre, mas nao convi- 
nha mostrar aos seus amigos, que ele, Feijo, era capaz de 
executar, o que havia prometido tao solenemente em suas 
palavras. 

Por isso, nao Ihe convinha atacar de frente. Fez, pois, 
espalhar que, Feijo seria incapaz de abandonar o ministerio,. 
ao qual ele estava jungido, pela sua ambiqao e que tudo, 
quanto ele havia dito nao passava de hiprocrisia. 

Feijo nao respondeu ele proprio, mas a vez coube a 
Evaristo da Veiga, o elegante jornalista mineiro, que se H- 
gava a Feijo, por uma solida amizade e que havia profeti- 
sado a sua entrada para o ministerio. Evaristo na sessao 
de 21 de Agosto proferiu o seguinte discurso, sempre segundo 
Eugenio Egas, "Estudos", 156: 

"Chamam propria de Robespierre a lingiuagem do mi- 
nistro da Justiqa, quando nenhuma comparaqao pode admit- 
tir-se entre o relatorio de S. Excia. e tal linguagem. Mais 
fallam a moda de Robespierre aquelles que fora do poder 
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estao clamando sempre contra os que governam por uma 
maneira execranda, suscitando facqoes para que derrubem a 
administraqao, e que apenas empunham a vara do mando se 
tornam os peiores de todos os despotas. 

O ministro da Justiqa e um hypocrita! Eis a accusa- 
qao mais incrivel e fora de razao que se possa ouvir e qiue 
todo o mundo que conhece de perto a S. Excia. jamais po- 
dera acreditar. Hypocritas sao aquelles que em 1822 abra- 
qando-o temamente na bora da despedida, ligavam um espiao 
a seus pasos para o vigiar como revolucionario". 

Alias a acusagao, que Martim levantava contra Feijo, 
era a mais ineta possivel, pois podia-se chamar Feijo de 
tudo, menos de hipocrita, tao limpida era sua alma de apos- 
tolo. 

Todos sabiam disso! 
Feijo, pelos seus atos, pelas suas palavras, era um ho- 

mem incapaz de um pensamento culto, pois a sincerida- 
de Hie brotava expontanea de um cerebro lealissimo a exte- 
riorisar sempre, com a maxima franqueza, que ia mesmo ate 
a rudeza, as vezes, tudo quanto Ihe surgia no pensamento. 
Ele era puro como as aguas lustrais do rio Jordao, e trans- 
parente como a torrente do Horeb. 

Ele com uma origem modesta, havia galgado os suces- 
sivos degraus sociais e politicos, ate se hombrear nas mais 
altas esferas governamentais do pais, S. Paulo, tambem 
fora assim. Saido de uma origem, modestissima, nao mais 
alta do que a soleira de uma porta, em que fora abandonado, 
que tal havia sido o primeiro bergo de Feijo, S. Paulo tivera 
inicio humilde como asseguram aquelas palavras de Schmi- 
del "c'est un assemblage de hrigants de toutes les nations". 

Audaciosa, energica, rude, sincera, bravia, a gente 
paulista, havia atravessado os seculos, para chegar pobre 
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ao estado de entao, mas sempre com a sua conciencia lim- 
pida e a sua alma virginal, purificada naquela ingenuidade, 
que sempre fora o trago bem marcado no carater paulista. 

Feijo tambem era assim. Tudo nele transpirava sin- 
ceridade. Parecia um Nun'Alvares, o condestavel famoso, 
heroi candido de Aljubarrota. 

Ele nao conhecia refolios. 
A sua alma impetuosa, solucionava as questoes mais 

intrincadas de uma maneira, que a todos deixava perplexo, 
pela audacia, pela temeridade, bem como pelo inesperado dos 
golpes, que sempre se succediam, em um turbilhao de eventos 
os mais variados, mas sempre aureolados por aquele brilho 
extranho, que imbuia de sinceridade e de lealdade tudo quan- 
to provinha da atividade infatigavel desse ministro de Es- 
tado. 

Martim Francisco, conhecia de sobra o carater e a 
tempera do grande sacerdote, mas nao podia se dar por 
vencido. Ele ja nao pudera defender o irmao dos fatos 
concretos libelados contra ele, pelo ministro de ferro. Cum- 
pria dizer alguma cousa. Foi assim que, Martim resolveu 
prosseguir na sua politica de contra ataque. 

De novo, Martim pediu a palavra e manejou com a 
costumada elegancia e maestria de notavel esgrimista parla- 
mentar, a oratoria, insistindo nas suas acusagoes, contra 

Feijo e procurando se defender das graves faltas, que 
Evaristo Ihe ha via atirado no seu ultimo "speech", mas sem- 
pre imbuindo as suas oragoes, daquele sabor andradino, tao 
cheio de egolatria e ecessivo amor a familia a que perten- 
cia. Martim parecia a vaidade narcisica a falar! 

Feijo estava disposto a nao dar treguas a seus inimi- 
gos, tao desleais eles se mostravam. Foi assim que, a Ca- 
mara, que via empolgada a esse duelo oratorio, com igual 

Cad. 16 
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afan de que os velhos romanos assistiam os combates 

nas arenas, ouviu depois da arenga de Martim Francisco, 

a voz cava e soturna de Feijo, pedindo a palavra para pro- 

ferir a sua alocugao. 

"Senhor presidente, bem desagradavel e o espectaculo que esta 
Jando a camara dos deputados a na^ao brasileira. Ate o presente 
servem as injurias, ultrajes, insultos, e nada mais...! 

Eu, de proposito nao responderei as injurias de um sr. deputado, 
que desde os fins da sessao passada tem-se feito celebre pelo seu ar 
de escarneo e de ridiculo que lanqa sobre todos a quem combate. 

Sr. presidente outro sr. deputado avan(;ou que o meu relatorio 
era a hypocrisia e a ferocidade personalisada! E' mui difficil sup- 
portar semelhante insulto! Pois imputa-se hypocrisia a um homem 
qne faz gosto de dizer a verdade aos mais tanto cucta?... Sera como 
se disse porque fallei em Providencia Divina? Nao sou atheu, nao sou 
impio, e me e dado recorrer a Providencia Divina, reverencial-a 
: iespeital-a. 

Senhores, o acto mais franco e sincere do meu relatorio e para 
o sr. deputado a prova da minha hypocrisia! Pois quando eu declaro 
que nao espero da assemblea geral, remedio aos males publicos, 
quando em tudo o relatorio nao attribuio a ella, nem prudencia, nem 
sabedoria entao quando refiro a lei de 26 de Outubro, e tao clara- 
mente affirma que o futuro que se me antolha e ainda mais melan- 
colico se a Divina Providencia nao dirigir os importantissimos tra- 
balhos da presente sessao, e quando sou taxado de hypocrita? Se- 
nhoies eu previa a marcha da Camara. Os excesses da opposi^ao 
nao mt eram desconhecidos, a cada dia conheqo que nao enganei em 
ter so recurso a Divina Providencia. So ella podera soccorrer o 
Brazil contra os esforqos dos facciosos e oxala eu me engane! 

Comparemos factos e vejamos quem e hypocrita. — Despedir 
com aoraqos, chamal-o patricio honrado em quem se confia, haia 
de promover a tranquilidade do paiz para onde parte, entretanto no 
primeiro correio mandar que este mesmo homem seja vigiado por 
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meios occultos, porque os sentimentos anarchicos une e mais refinada 
dissimulagao; isto sim e hyprocisia. (15) Feijo nao faz tanto... 

Sr. Presidente o que entendo por ferocidade e isto. Mandar 
enforcar homens, tendo ainda recurso legal contra a primeira sen- 
ten<;a. (16) Sr. presidente, eu vi com meus olhos na minha pro- 
vincia. Era o primeiro espectaculo, a ouriosidade chamou-me aquelle 
lugar. O desgraqado pendurado cahiu por haver-se cortado a corda. 
Recorreu-se ao governo da provincia pedindo que se demorasse a 
execugao emquanto se implorava a clemencia do principe regente, nao 
foram attendidos. Allegou-se nao haver corda propria para enforcar, 
mandou que se usasse de la^o de couro. Foi-se ao aqougue buscar 
o laqo o infeliz foi de novo pendurado, mas o instrumento nao era 
capaz de suffocar com presteza. Cortou-se a corda e o miseravel 
cahiu ainda semi-vivo; ja em terra foi acabado de assassinar! Isto, 
senhores, e o que eu chamo ferocidade! Senhores, eu nunca odiei, e 
ainda hoje tenho horror de proferir este pensamento: "O sangue 
do inimigo e muito saboroso para beber-se de um so trago". Isto e 
que e ferocidade! 

Note-se que aquelles desgra^ados foram julgados no conselho 
supremo, nao dignos de morte; mas ja estarao mortos! Sr. presi- 
dente, eu desejava nao atolar-me no charco immundo de reciprocos 
insultos, mas... 

Vede agora, senhores, se tive razao em dizer que a paz e a 
seguranga interna eram incompativeis com a presenga de semelhantes 
homens. Sabei mais que rumores se espalharam muitos dias antes 
de 3 de Abril, de proxima commogao, e que os Andradas achavam-se 
a testa della. Rebentou a revolugao e corre impresso o manifesto 
dos rebeldes, no qual um Andrada e acclamado Regente. E sera 

(15) A referncia de Feijo e ao facto de ter sido ele, posto em vigi- 
lancia pelos Andradas em Itu, logo apos a chegada das Cortes portuguesas. 
Pode se ver isso, pela representacao, que o sacerdote paulista dirigiu a 
Pedro I, contra Jose Bonifacio, reproduzida em capitulo anterior. 

(16) A referencia e clara sobre o caso do Chaguinhas, que fora enfor- 
cado em S. Paulo, por ordem de Martim Franci co, que agiu entao com uma 
ferocidade tigrina e uma crueldade deshumana, que revoltou aos que assis- 
tiram ou tiveram noticias dos sucessos. (Ver a esse proposito Nuto Sant'Anna 
— "S. Paulo Historico"). 



— 244 — 

possivel que fosse elle escolhido para dirigir um governo revolucio- 
nano sem ser sabedor delle, sem ter parte na revoluqao, sem ter os 
mesmos sentimentos, sem haver accordo entre elles? Pelo menos e 
isto contra a natureza das cousas. 

Fallou-se na conspira<;ao dos "caramurus", espalhou-se ao mesmo 
tempo estes homens estavam nella. Eu contarei um facto. Um 
homem que algumas vezes procurou-me pallido e assustado; exige 
que Ihe permitta communicar-me um segredo de muita importancia ; 
e elle se explica desta sorte: "Estando V. Excia. a nossa testa, 
tudo se faz sem sangue; ha muita gente, nao ha nada a receiar. 
Resta que V. Excia. consinta em ter uma entrevista com fulano", 
com esse sr. deputado que me chamou de hyprocrita, "que ponha-se 
de accordo com elle, e entao e certa a victoria, Sem V. Excia. nada 
queremos." 

Convenho na entrevista, mas nesse mesmo dia duas denuncias 
se me dao, e que concordam com o que o homem havia deixado en- 
trever. Eu me horroriso da perfidia de uma sociedade que julgava 
indiscreta. Ordeno que se espalhe pela cidade a nota da traiqao afim 
de desconcertar o piano, e dou todas as providencias para o combate. 

Recuam e se encontrando commigo dias depois, o mesmo su- 
jcito disse-me; Nao sei que diabo fez a cousa rebentar antes do 
tempo. A cidade esta chcia, e instaram para que nao dissesse mais 
palavra sobre a cousa". A vista de todas estas coincidencias, exigi 
do ministro da Guerra que mandasse imediatamente retirar da Quinta 
da Boa-Vista duas peqas que eu sabia a muito alii existirem. Re- 
cusa-se entregal-as. Mando examinar o armamento que alii se acha- 
va, e ordenar que sem ordem positiva do juiz de paz nao pegassem 
nellas, emquanto nao se davam outras providencias. Entretanto 
rebenta a revoluqao de 17, composta de gente do pago, e os com- 
mandantes sao pessoas que frequentam a companhia destes senhores. 
E terei razao para os julgar comprehendidos e firmar que "ambigao 
insaciavel os devora, que se julgam com direito aos altos empregos 
do estado e que a paz e a seguranga interna e incompativel com se- 
melhantes homens..." 

Disse-se que se fez fogo no theatro contra cidadaos inermes, e 
serei criminoso pelos tiros que ouvi ja deitado na minha cama? Acaso 
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eu ordenei que se dessem? So se e pela approvagao que dei, se- 
gundo a exposigao do iuiz de paz, na occasiao em que esta camara 
procurou instruir-se do facto? Mas se tal exposiqao e verdadeira 
como supponho, nenhum crime entao se commetteu. 

Disse-se que quando foram combatidos os rebeldes mataram-se 
homens que com as maos postas supplicavam a vida? Acaso dirigi 
eu a acgao? Mandei eu que taes mortes se fizessem? Alguem ja 
representou semelhante injusti9a? Porque razao hei de eu pois 
carregar com acqoes alheias? 

Feijo perorou com estas palavras: 

"Repetirei o que disse ha pouco a meu collega: 
Hei de sahir do ministerio, nao quando a minoria quizer, mas 

quando julgar conveniente, e isto porque quero, porquanto se no 
mundo houvesse cousa que me pudesse fazer recuar, e faltar a 
minha palavra, era esse desejo que mostra a opposi^ao de que eu 
me retire, mesmo por acinte a essa pequenita minoria. Mas nao. 
Eu pedi medidas fortes e promptas; ou se neguem ou se demorem, 
eu deixarei de ser ministro, e talvez para sempre". 

(Eugenio Egas, loc. cit.). 

As ultimas frases de Feijo, reboavam pelo recinto do 
Parlamento imperial, com um eco soturno, que lembravam 
as palavras de um austero senador romano, a falar perante 
os velhos togados do grande aeropago das margens do Ti- 
bre, chefes daquelas familias, em torno das quais pivotava 
toda a vida imperial da Cidade Eterna. Essas ideias de 
Feijo, iriam atravessar os tempos, para varando os idades, 
servirem de exemplo, aos vindouros, como aqueles vetustos 

vultos da cidade imperial, haviam ditado leis ao mundo, 
conquistado e escravisado aos seus pes. A voz de Feijo 
era como a trombeta do juizo final! Apos esse julgamento 
nada mais restava para se Ihe opor. 
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Mas Martim Francisco era uma personificagao da tei- 
mosia. Ele deveria ter a ultima palavra. (17) 

Entretanto, apezar de muitas vezes, haver ele ocupa- 
do a tribuna, nao havia se referido ao motivo, que fazia a 

materia principal da acusaqao, lanqada pelo ministro da 
Justiga, a sen irmao, o tutor Jose Bonifacio. Ele desviava 
o assunto !Alto, espigado, com as cans niveas, a Ihe re- 

velar a idade de seus cincoenta e sete anos, envergando 

uma sobrecasaca negra, debruada de seda, Martim Fran- 

cisco, aprestou de novo as suas armas, que consistiam na 

dialetica magnifica que ele jogava da tribuna, com a maes- 

tria de um espadachim rebrilhante. Tomando a palavra, 

disse: 
"S. Excia. o sr. ministro da Justiqa terminou o sea dis- 

curso, insultando e ameagando esta respeitavel minoria, de- 
signando-a por mofa de pequenita. Robespierre e seus com- 
parsas do comite de surete pubHque, nos dias de seu poder 
comegaram pondo fora da lei trinta e dois deputados. Eu 
nao sei qual seja o resultado destas ameagas; sei porem que 
esta minoria, fiel ao mandato que acceitou, rigida, observa- 
dora da constituigao e das leis, sobranceira aos debates da 
adversidade, sempre surda as seducqoes, sempre corajosa e 
incorruptivel, preferira antes sepultar-se debaixo das ruinas 

(17) Nessa ocasiao em que Martim, tratava com Feijo esse famoso 
duelo oratorio, ele teve a sustentar ao mesmo tempo outro, contra Bernardo 
de Vasconcellos, conforme se ve de " Bernardo Pereira de Vasconcellos 
Octavio Tarquinio de Souza, pg. 130, quando ele diz: 

*' Na sessao de 19 de maio de 1832, em caudaloso discurso, depois de 
descangar Feijo, cahiu de rijo em cima de Vasconcellos, vehiculando mais 
ou menos as mesmas accusagoes que encontravam acolhida nos jornaes da 
cpposigao. De novo, s6 houve a referencia da demissao de certo funccionario 
muito rico que nao quiz brindar o ministro da Fazenda com um carrinho e 
a insinuagao perfida de venda, em outros tempos, de terras alheias". 
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da liberdade, do que um so momento viver escrava do mais 
atroz dos dictadores". 

(Eugenio Egas, 10 cit. 159). 

Confessemos que, como tirada declamatoria o fim do 
discurso do Andrada, esta muito bonito, mas tirando a de- 
magogia, isso tudo nao exprime nada de concrete. O tutor 
Jose Bonifacio, continuou indefeso e foi por isso que, o 
parecer da comissao especialisada foi favoravel a substi- 

tuigao da tutela. Esse parecer foi lido na Camara na sessao 
do dia 30 de Junho, votado por 45 a favor e 31 contra, e 

dizia o seguinte: 

"As commissoes de Justiqa criminal e de constituigao, 
tendo maduramente reflectido sobre a parte do relatorio do 
ministro da Justiqa, relativa ao tutor de S. M. o Imperador 
e de suas augustas irmas, e tendo em vista o artigo 3.° da 
lei de 12 de Agosto de 1831, sao de parecer que removendo- 
se o tutor se proceda a nomeaqao de outro; e que por isso 
se officie ao senado afim de que, sendo tambem esta a sua 
opiniao, se marque o dia em que reunidas as camaras tenha 
lugar a nova nomeaqao". 

Paqo da Camara dos deputados, 28 de Junho de 1832. 
— Joao Candida de Deus e Silva. — A. M. de Maura. — 
F. de Paula Araujo. — H. H. Carneiro Leao". (17-a) 

Era a vitoria de Feijo! Vitoria retumbante! (18) 

O Senado do Imperio, porem, resolveu de modo con- 
trario, isto e, mantendo Jose Bonifacio. 

(17-a) Honorio Hermeto assinando esse parecer estava com Feijo. 
(18) O Senado imperial composto de abecerragens envelhecidos do 

tempo de Pedro I, recusou, por um voto, a mudanga da tutoria, com que 
Feijo executou a promessa de abandonar o Ministerio. A Regencia tambem 

se demitiu. 
Parece que a vitoria do 7 de Abril seria funesta. 
Os " caramurus" iam veneer. 

Um golpe foi entao combinado para que fosse o Senado suprimido e 
a Camara convertida em Assemblea Nacional. Era esse "o heroico e promto 
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Ora isso, era como um voto de desconfianga e Feijo, 
como havia prometido em memoravel discurso, abandonou 
o Ministerio. Se Feijo nao abandonasse o Ministerio, se- 
ria a humilhagao. Ora, ele jamais iria a Canossa; ele ja- 
mais passaria pelas forcas caudinas! 

Essa foi a luta tremenda, entre os Andradas e Feijo. 
Com Jose Bonifacio, falecido em 1838, nao sei se 

Feijo, chegou a se recompor, mas o fez em relagao a Anto- 
nio Carlos, creio que, quando ambos pugnavam no partid-* 
liberal, quando este se insurgira militarmente em 1842, 
como iremos estudar. Quanto a Martim Francisco, Feijo 
esteve sempre como inimigo. Sabe-se que, a esse respeito 
Martim, escreveu certa feita a seu irmao Antonio Carlos, 

dizendo que, ele dissesse; "ao Diogo que ele Martim nao 
tinha odio nelle Diogo, mas que quando elle Martim brigava 
era uma vez so na vida". Era o velho rancor andradino que 
nao esquecia. A alma de Feijo era mais nobre. Ai havia 
lugar para o perdao e para o esquecimento, que haviam 
desamparado o vulto esguio de Martim Francisco. 

remedio com que se pretend'a salvar o pais, que estava a borda de um 
abismo, e o trono constitucional do Sr. D. Pedro II 

Mas esse golpe falhou, pela antecipa^ao com que agiu Honorio Hermeto 
Carneiro Leao. 

A Regencia ficou embora o Ministerio tivesse caido. (Oct Tarq. de 
Souza, "Bernardo Pereira de Vasconcellos", pg. 113; Anaes de 1832, tomo 2.°, 
pg. 128). 



CAPlTULO XIV 

A ONDA VERDE 

Feijo, terminara a sua tarefa no Ministerio da Justiga. 
Ele impuzera uma condigao para continuar: a destituiQao 
de Jose Bonifacio, de tutor de Pedro II. Foi notavel o sen 
formidavel duelo tribunicio com Martim Francisco, no qual 
Feijo soberanamente como a aguia dominadora, perorava 
da seguinte forma: 

"Hei de sahir do Ministerio, nao quando a minoria quizer, mas 
quando julgar conveniente, e isto porque quero, porquanto, se no 
mundo houvesse forqa que me pudesse fazer recuar e faltar a minha 
palavra, era esse desejo que mostra a opposiqao de que eu me reti- 
re, mesmo por acinte a essa pequenita minoria. Mas nao. Eu pedi 
medidas fortes e promptas; ou se neguem, ou se demorem, eu deixa- 
rei de ser ministro, e talvez para sempre". 

Martim Francisco, em Maio ainda respondeu tea- 
tralmente, fazendo cair sobre Feijo a sombra de Robes- 
pierre, e focalisando a rajada de Feijo chamando a minoria 
de pequenita. 

Em Junho se decidiu esse duelo famoso, luta de titans, 
luta de exterminio, luta de morte, entre Martim Fran- 
cisco e o padre Feijo, e dessa luta a Camara resolveu a 
destituigao do tutor por 45 contra 31 votos, isto e, a derrota 
de Martim. Eis o parecer que foi votado na sessao de 30 
de Junho: 
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"As comissoes de justiqa criminal e de constituiqao, tendo mad-i- 
ramente reflectido sobre a parte do relatorio do ministro da Justiqa, 
relativa ao tutor de S. M. o Imperador e de suas augustas irmas, e 
tendo em vista o art. 3.° da lei de 12 de Agosto de 1831, sao de pa- 
recer que removendo-se o tutor se proceda a nomeaqao de outro; e 
que por isso se officie ao Senado afim de que sendo tambem essa a 
s ""a opiniao, se marque o dia em que reunidas ambas as camaras tenha 
lugar a nova nomeagao. 

Pago da Camara dos deputados, 28 de junho de 1832. — Joao 
Candida de Deus e Silva. — A. M. de Maura. — F. de Paula 
Araujo. — H. H. Carneiro Ledo. 

Se na Camara, fora esse o resultado do tremendo 
duelo travado, entre Feijo e os Andradas, o Senado, entre- 
tanto, resolvera por um voto que Jose Bonifacio continuasse 
como tutor. 

Em 1.° de Ag-osto, Feijo deixava o Ministerio e se 
retirava para S. Paulo. 

Ele era rigido de mais, para sofrer o menor arranhao. 
Ele nao vergava! A espinha de Feijo era do metal o mais 
duro! O velho roble se abatia, mas nao torcia! 

Evaristo da Veiga, o elegante parlamentar, que mano- 
brava a eloquencia como um fino esgrimista fazia luzir o 
florete, com vos profetica dizia; 

— A regencia deve ser exercida por um so homem. Diogo 
Feijo vae para S. Paulo e dentro em breve ha de voltar como Re- 
gente do Imperio. 

(Eugenio Egas, loc. cit.). 

Evaristo rodeado de seus punhos rendados, era o ta- 
lento personificado. 

Ele conhecia Feijo. Sabia que, dentro daquele corpo 
de atleta, havia um homem ,que era um Jupiter tonante de 
energia indomavel e incorruptivel como um Robespierre; 
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vibratil como a lamina brilhante de uma partissana, fervo- 
roso como um apostolo de um rito novo, vivo como a 
chama de um incendio, magestatica como a imagem de um 
Deus barbaro no alto de uma colina, idealista como um Ina- 
cio de Loiola, independente como a torrente impetuosa cle 
uma catadupa desencadeiada pelos pedrougos de rochedos 
mal arrumados, bravo como um mosqueteiro do rei; ardoroso 
como o corcel, que Byron fizera correr, pelas estepes ermas 
da Ukrania, com o corpo desnudo de Mazepa, amarrado; 
preso ao mais entranhado amor a terra, como um Anteu 
mitologico, cavalheiresco como um espadachim medieval; 
leal como um d'Artagnan, audacioso como um Theseu dc 
lenda; forte como um Hercules; puro como uma vestal; des- 
prendido como S. Francisco de Assis; sem macula como um 
Bayard; valente como um Aquiles. 

Evaristo conhecia o ambiente! 
Sabia que, so um homem forte poderia dominal-o. Fei- 

jo reunia na sua alma ardorosa todas essas virtudes. 
Foi por isso que, ele fez aquela profecia, que se ajus- 

tava admiravelmente ao futuro. 
Mas Feijo saiu do ministerio e voltando para a su? 

provincia, ele teve que emprestar um cavalo de um tropeiro 
tao pobre ele saia. 

Como isso e sublime! 
Mas como era doce a perspetiva de voltar para a sua 

terra! Essa terra miraculosa que Anchieta plantara na co- 
lina do colegio, toda nimbada da garoa cinzenta das mati- 
nas! Ele voltava so! Mas as aguias andam solitarias! 
Os perus ou os corvos, andam aos bandos, ja dizia Marat. 

Ah! Como Feijo sentia um prazer calido o invadir, 
quando ele pensava em rever a sua cidade natal, esse vilare- 
jo anchietano, que tantas e tao fagueiras recordagoes tra- 
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ziam a sua imaginaqao, escaldada pelos ultimos sucessos, que 
se haviam desenrolados no cenario politico da corte! Mas, 
quanta desilusao, ele levava para a sua Piratininga, toda 
alcandorada, como se fora a cidade santa de um miraculoso 
presepe, rodeada do verde cinza do barba de bode, interrom- 
pida pela vegetaQao rasteira, que se encrespava aqui e la, 
pelos rebordos mais humidos do Tamanduatei ou do Anhan- 
gabau! Sao Paulo era bem a Chanaan de seus sonhos! 
Eram essas as ideias que se tumultuavam, amontoadas no 
cerebro de Feijo, a medida que ele subia a serra, no passo 
lerdo do corcel de orelhas murchas, em que ele ia pachor- 
rentamente, seguido pelo negro escravo Pedro, que mon- 
tado em um burro Ihe levava a bagagem e a matolotagem 
e pelo tropeiro que Ihe havia emprestado o cavalo. 

Por fim, ja ao entardecer, apos uma longa caminhada, 
pelos socavoes ravinosos de uma serra adusta, em que os 
morros, em corcovear sinistro, pareciam querer engulir o 
firmamento diafano, que como uma imensa abobada azul, 
esbranquigada de nuvens, como focos de algodao se espa- 
Ihavam ao sabor dos ventos, o cavaleiro, sen escravo e o 
tropeiro chegaram ao curso do Paraiba. 

Era ja o terceiro dia de viagem e ainda nao haviam 
atingido a esse decantado meio rural do rio explendoro, que 
como uma cornucopia de moedas, dadivosamente a-imentava 
aquela corte que ele, Feijo deixara longe, para tras. Corte 
de luxo, corte de prazeres; corte de ouropeis; corte de frivo- 
lices! (19). 

(19) O Rio de Janeiro, tinha tido o seguinte movimento acencional de 
populagao: 

1711  12.000 habs. 
1745  24.397 " 
1808   47.000 " 
1821  80.000 " 
1838  137.000 " 
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Houve uma ocasiao na serra que, Feijo ainda poude 
ver a distancia, confundida na nevoa acumulada na linha 
do horizonte, onde a terra parecia encontrar o ceo, uma linha 

esbranquigada, que Ihe pareceu ser a cidade de Guanabara, 
ainda mal acordada da noite de orgia demoniaca, em que se 
tumultuavam tantas paixoes desefreiadas. Depois, so a sua 
memoria evocativa, na sua fervida imaginagao, Ihe traziam, 
a primeira plana, aquelas cenas cariocas, que se dramati- 
savam exuberantes aos seus olhos. Ele ia para quadros 
novos; ia rever paisagens planaltinas; ia abragar parentes e 
amigos; ia matar saudades nesse S. Paulo, que agora surgia 
mais vivo, mais vibrante! Ele ia ver Maria Justina, alvo de 
todo o seu amor, com quern repartia aquela dor imensa, 
que o obsecava e que parecia o esmagar. Ela era o unico 
refrigerio de tantos sofreres que o atormentavam; concen- 
trados nessa ulcera cavada por um chugo perene, que ele 
levava consigo; esse labeo infame de ser ele, filho de pais 
incognitos! Sim, incognitos para essa sociedade, que o con- 
denara, mas nao para ele, que bem sabia, todos os mis- 
terios que haviam cercado o seu triste bergo, a soleira de 
uma porta! Ele era um engeitado! 

Mas eis o vale do Paraiba! 

La estava uma fazenda de cafe, ainda na provincia flu- 
minense, essa antesala magestatica da corte, usina de tra- 
balho agricola! Essa aglomeragao rural parecia um for- 
migueiro! 

A sua sede se destacava nivea, por sobre o fundo escuro 
de um arvoredo, que parecia um bosque a emoldurar um 
palacio de marmore da velha Touraine. Com colunas bran- 
cas de Carrara, a sede se erguia a ribanceira de um re- 
gato limpido, que fazia a sua torrente de cristal correr rapida 
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para o Para'iba, qu^ como uma giboia imensa descansava 

tranquilamente as suas aguas espraiadas, vindas de muitas 
corredeiras a montante. 

Parecia um castelo de fadas! 
O planalto paulista havia caido em decadencia dorida 

no seculo XVIII, com a descoberta do ouro das gerais. Eis 
o que, sobre rsso imaginava Feijo, sonhando aos passes ca- 
denciados de sen peludo murzelo: 

Quando, o nacer do seculo dos setecentos, presenciava 
as multiplas descobertas auriferas, por entre as fragas das 

serranias centro-mineiras, coroando os esforqos tenazes da 
gem'-e paulista, traqava o cruento destino o decreto irremo- 
vivel do declinio do planalto. 

O ouro, chamariz fulgente, fanal rutilante, atraira 
para a sua mineraqao, todas as ambi^oes paulistanas e com 
elas as energias da quasi totalidade dos moradores das vilas 
planaltinas. 

Para os arraiais mineiros se transplantaram as dezenas 
grandes e poderosas familias piratininganas, levando com- 
sigo, os seus haveres, a sua atividade e a vida, enfim, da 
vila do planalto, gigantea celula^mater da terra paulista. 

E, quando a invasao emboaba saturou as minas do ele- 
mento reinol, indesejavel e insuportavel para a arrogancia 
aristocratica do paulista, atirou-se este ao desbravamento 
dos misterios do sub-solo goiano e matogrossense, fazendo 
surgir desses longinquos confins, novos eldorados, que des- 
viaram para si a corrente emigratoria, que de Sao Paulo 
partia em busca da opulencia. 

E, entao, foi Araritaguaba a dolorosa sangria, dilata- 
damente aberta nas veias paulistas, de onde jorrara, para as 
bandas de alem, o sangue aos borbotoes das forgas planal- 
tinas, despovoando o bergo piratiningano, para povoar os 
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extensos territorio goiano e cuiabano, com o imenso aluviao 
de exploradores do ouro. 

Com este depauperamento acelerado, pelo setecentismo 
adeante, S. Paulo ainda, na primeira metade do seculo, viu- 
se precipitar no abismo da decadencia, com a sua populaqao 
decrescida e sua agricultura suprimida. Seus moradores, 
aventurosos, valentes e emprendedores, transfiguraram-se 
nos caipiras atrofiados e sedentarios, que viviam miseravel- 
mente nos sitiecos circundantes dos Guarulhos, Santo Amaro, 
Parnaiba e Aragariguama. A gloriosa vila das bandeiras 
foi, no seculo XVIII, a lousa fria de um marmoreo tumulo 
sem epitafio ,onde anonimamente repousavam os louros de 
um passado esquecido e o inanimado corpo, em catalepsia 
de um povo adormecido e exangue. 

Sua seiva, antes tao pujante, fora aurida sofregamen- 
te pelas minas de ouro das gerais, pelos preciosos casca- 
Ihos de Mato Grosso ou pelas campinas de araucarias 
paranaenses, serros e cochilias rio-grandenses ou pelas 
torridas fazendas de gado no distante nordeste. E o astro 
grandiose, que, em eras passadas fulgia na escuridao da 
noite eterna, rasgando-a em um raio luminoso pelo destino 
ignoto, do universe imenso, apagara-se refrigerado e ex- 
tinto, esboroando-se em milhares de infimos bolides, que, 
precipitados em varias direqoes, logo se tornaram palidas 
nebulosas sem calor nem brilho! 

O velho tronco de jequitiba altaneiro, em antigos tem- 
pos o gigante formidavel da mata virgem, copado e verde- 
jante a "dominar ufano os altos topos da floresta expessa", 
despira-se e murchara estiolado, para se mostrar seco e 
esgueirado, qual esqueletico fantasma, no negror da noite 
procelosa, com a galhardia mirrada e resequida, chocalhan- 
do macabramente, ao tufao infrene da desgraga. 
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So duas luzes brilharam, nas trevas desse seculo aziago 
para a fidalga vila de Anchieta, a murmurar-lhe baixinho, 
lembrando o passado grandiose: 

Pedro Taques, o Plutarco incansavel dos varoes ilus- 
tres da expansao bandeirante, e frei Caspar da Madre de 
Deus, o monge aristocrata rememorador das antigas eras 
dos povoadores lusitanos. 

Um longo seculo, S. Paulo dormiu no sono letargico 
da decadencia. 

Suas searas alouradas de trigo pujante, seus altaneiros 
milharais, niveos algodoais e verdejantes canaviais, entre- 
cortados de vergeis infindaveis e de extensos marmeleiros, 
deram lugar as maninhas capoeiras, pardacentos cerrados 
e interminaveis carrascais, marginantes do Tiete, que tris- 
temente se serpenteava, atraves desse quadro lugubre, arras- 
tando, na sua corrente vagarosa e lamacenta o humus e a 
riqueza deste solo, para os caudais imensos, formadores do 
Prata. 

Seus solares senhoriais, poderosos nucleos de clans 
belicosos. que lembravam os castelos medievos e onde dorni- 
naram, nos tempos dos seiscentos, os potentados que esma- 
garam na America, a Companhia de Jesus e tiraram de 

Castela um continente, dominando as martirizantes intem- 
peries de uma natureza fantastica, jaziam em ruinas, des- 
moronados e encimados de vegetaQao rasteira e musgosa, 
seguidora infalivel do abandono e do olvido. 

Emigrara para o longinquo horizonte cuiabano a 
grandeza paulista, levando a grei da populaqao do pla- 
nalto vicentino, os varoes de animo aventuroso, ambi- 
cioso e idealista, deixando somente os timoratos e se- 
dentarios, assim se operando a seleqao regressiva. 
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E como nao bastasse, ao quadro dessa desdita o co- 
lorido tetrico de urn despovoamento a realgar a figura 
horrida da miseria, teve ainda o nosso torrao de supor- 
tar os abusos e desmandos dos governantes lusos, que 
nao trepidavam em Ihes sugar : i resquicios da vida, en- 
viando ao matadouro distante de Iguatemy as derra- 
deiras energias paulistas, que, sem queixume, ai, nas 
aguas pestilentas desse rio de negra memoria, espelharam 
as tradigoes herdadas de seus maiores: lealdade, abne- 
gagao, ao lado de um estoico e inegualavel espirito de 
sacrificio. 

O ouro que as entranhas terrenas vertiam em abun- 
dancia, em Mato Grosso e Goias, nem ao menos serviu para 
dourar os brazoes carcomidos e enferrujados das velhas ca- 
sas paulistanas, pois que, enquanto o bergo do bandeirismo 
se baloigava vasio ao vendaval da miseria, gosava a metro- 
pole portuguesa com o fausto dos quintos arrecadados, pelos 
cerberos exatores, aos rudes desbravadores dos segredos do 
solo, e com as extorsoes da governanga portuguesa, na co- 
lonia vicentino-paulista. 

Enquanto em ruinas tombavam os taipais paulistanos 
e desmoronavam os alicerces da vila anchietana, rendilha- 
vam-se em Portugal os granitos goticos da Batalha, rees- 
culpiam-se as pedras vetustas das arcadas manuelinas dos Je- 
ronimos, reburilavam-se os mosaicos do regio Panteon de 

Lisboa, cinzelavam-se os marmores de Belem, trabalhava- 
se febrilmente, na pombalina reedificagao da capital por- 
tuguesa, construindo-se S. Roque, a Estrela, a Patriarcal, 
cnriquecendo-se a Se, e entalhando-se admiraveis preciosi- 
dades que cumulavam a ostentagao de Jose I, e o ouro luso- 
paulista corria para a Inglaterra levado pelas clausulas do 

Cad. 17 
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tratado de Methuen, ai possibilitando a prosperidade e o 
progresso que, pela concorrencia industrial e comercial es- 
magavam a Franga, ai tornando facil a Revolu^ao France- 
sa. (Vanorden Shaw — "O Estado de S. Paulo"). 

Eis os ultimos degraus que decemos, no ingrato sete- 
centismo, onde nos demoramos, por longuissimas decadas, 
ate que a cruzada nobilitante do trabalho, veiu nos trazer 
a segunda e definitiva fase da grandeza da nossa terra 
paulista, que tem como pedestal o maior monumento agri- 
cola, jamais existido na superficie do planeta, que e a nossa 
imensa lavoura de cafe, levantada em um solo ingrato, pelo 
brago herculeo e infatigavel do caboclo mameluco, empu- 
nhando o machado e a foice e do escravo africano, impul- 
sionado e dirigido unica e exclusivamente pela energia sem 
par do fazendeiro, moderno bandeirante da terra roxa e 

decendente inconfundivel dos velhos Camargos, Buenos, 
Prados, Cunhas, Pires, Moraes, Penteados, Lemes, Pre- 
tos, Godoys, Macieis, Almeidas, Taques, Laras, Castanhos, 

Alvarengas, Proengas, Campos e Bicudos, esses ciclopes seis- 

centistas que recuaram o meridian©, de Tordezilhas empa- 
relhando-o com os contrafortes andinos de Castela. 

Eis como trabalhava a escaldada imaginagao de Feijo, 

a rememorar a decadencia do planalto! 

De fato, quando a queda na exploragao aurifera nas 
Gerais, em Goias e em Mato Grosso, fez com que a la- 

voura de cafe, recebesse os afagos dos cultivadores da terra, 
houve no vale do rio Paraiba a entronisagao da riqueza. 

Mansoes senhoriais, fazendas apalagadas, que pareciam cas- 

telos afidalgados, foram erguidos, pelas ribanceiras das 

aguas revoltas desse caudal, concomitantemente, com o le- 
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vantar desse monumento economico, se registrou outro feno- 
meno. Foi o da volta dos aventurosos paulistas, que haviam 
no seculo anterior, abandonado o ninho planaltino, para cor- 

rer aos socavoes rebrilhantes, onde os atraia o ouro de Saba- 
rabuQU, ou o que brotava fulgente dos contrafortes som- 
brios do granitico Itacolomy, ou das pedrarias, que saltita- 
vam verdes, as margens espelhantes da Lagoa dourada de 

Vapabugu, la no soturno Sumidouro, onde o grito da negra 

ave noturna, ainda tinha o ressaibo sonoro do ultimo ru- 

gido rouco de Jose Dias, filho do cagador das esmeraldas, 
que o fero Fernao Dias, fizera baloi^ar no alto da figueira 

da traigao, naquelas paragens cavernosas, onde nace o rio 

Doce. 

Com o empobrecer das lavras de alem-Mantiqueira, hou- 

ve o fenomeno da volta dos paulistas, que tornavam a casa, 
onde os atraia a riqueza da terra roxa. 

Com isso, houve o renacimento da opulencia nas ter- 

ras de Piratininga, que nao podia mais conter a pletora 

da gente, que volvia aumentada, depois de terem corrido 
tres geragoes, que multiplicaram o numero dos aventurosos, 
que haviam no inicio do setecentismo abandonado o planal- 

to, para correr os azares de uma mineragao em terras exo- 
ticas. 

Com isso, foi a avangada para o sertao da vila de S. 
Carlos, que se transmudava na Campinas de Barreto Leme, 
O cafe, atravessando pelos ermos selvaticos das terras, en- 
tre os vales do Paraiba, do velho Anhembi, que envelhe- 

cendo se fizera Tiete, se espraiava vigoroso pelas regioes 
novas de Limeira, da vila da Constituigao, alem de Soro- 
caba, e mais. 
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O machado tamborilhante do caboclo fazia, com que se 
abatesse a mata virgem, que em seu lugar, logo via surgir 
a onda verde miraculosa de cafesais, que se derramavam 
alinhados pela morraria, como se fossem cabeleiras repar- 
lidas e penteiadas de cabe^os, onde outrora haviam sido 
povoados pelos altaneiros perobais. Depois, a enxada do 
negro amaciava a terra ubertosa, que havia, afinal, encon- 
trado o seu cultivador. Dessa simbiose saiu a verdadeira 
aristocracia rural paulista. 

Foi assim que, nesse meiado do oitocentismo, timida- 
mente comeQou a onda verde a se precipitar pelo hinterland 
paulista, na busca avida desse velocino, que nos, ainda, nele 
porfiamos e que e a grandeza maravilhosa do nosso planal- 
to. Canaan a espera de argonautas, que a explorassem, eis 
a evolugao magnifica, que tern tido a nossa terra, para de- 
pois receber as centenas de milhares esses magnificos italia- 
nos, que vieram conosco comungar no trabalho e que de- 
clinam conosco os versos sublimes desse poema monumental 
da prosperidade em que nos encontramos. E Feijo sonhava 
embevecido nos quadros que se iam cenificando na sua ima- 
ginagao ardida, pelo trote do ginete que o carregava pachor- 
rentamente pelas margens do Paraiba... 



CAPITULO XV 

MARIA JUSTINA 

Ao cabo de uma viagem de mais de uma semana, Feij6 
atingia o morro da Penha. 

Era uma tarde de fim de inverno! A atmosfera 

profundamente limpida, filtrava os ultimos raios no ocaso 
arroxeado, que ainda se fazia bem vivo pelos lados do Ja- 
ragua, que se destacava como uma imensa almenara de 

pedra, silhuetada de azul escuro no horizonte sanguineo. 

O morro sagrado, parecia uma esfinge de rocha ignea, 
sentinela guardia da vila anchietana, que era uma ermida 

branquejante no alto das suas colinas. Eis uma acropole 
grega, rediviva, que se erguia em face do viajante! Este 
logo se defrontara com a muralha do morro do Carmo, de- 
pois de haver atravessado a varzea do Tamanduatehy, que 
nessa ocasiao do ano estava reduzido a um simples filete, 

marginado por uma varzea coberta por um sudario verdc- 
pardo. 

Fazia mais de um ano que Feijo, nao via essas pai- 
zagens, que embalaram os seus irrequietos sonhos de meni- 
no; e que foram teatro multicolorido de suas faganhas ju- 
venis. 

— Oh, quantas vezes, ele pescara e nadara nessa var- 
zea do Tamanduatehy, em companhia da rapaziada dessr 
rumorosa Piratininga! 
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Nessa epoca, Sao Paulo contava, mais ou menos, com 
9.000 habitantes e quasi 2.000 casas, que se debrugavam, 
esparramadas sobre os morriculos do Colegio, de Sao Ben- 
to, do Carmo e pela ingreme encosta do Anhangabahu, que 
por margens ravinosas, corria sinuoso para o Tamandua- 
tehy, o qual se encontrava ao sope da elevagao de Sao Bento. 

Eis as quadradas torres da Se, de Sao Pedro, de Sao 
Bento, do Carmo, e a bojuda do colegio dos padres jesui- 
tas, junto ao palacio do Governo! Elas dobravam seus si- 
nos polisonoros, em uma orquestragao notavel de rebimba- 
Ihos, anunciando o fim das rezas noturnas, que se findavam. 
Um coro de "misereres", se afinava bem com aquela musi- 
ca dulcissima cujas notas suaves atravessavam aquele ar 
frigidissimo e iam se sumir dolentes na escuridao da noite 
sem luar. 

Feijo ia envolto em sua ampla capa negra, que mis- 
teriosa parecia uma aza de ave de rapina, encolhida deante 
da temperatura, que abaixara extraordinariamente, pela lim- 
pidez da atmosfera a qual permitia uma irradiagao de ca- 
lor em proporqoes muito maiores. 

No dia seguinte, Feijo subindo ate a igreja dcs Re- 
medios, tomou o rocio da Forca e demandou a sua chacara 
do Paraizo, no alto da Mooca, decendo pela encosta dos 
Lavapes e do Cambucy. 

Ao passar por onde o instrumento de suplicio, se er- 
guia de um solo desnudo e safaro, onde nem a herva bro- 
tava, como se uma maldiQao pesasse sobre o local, Feijo nao 
poude deixar de fazer uma evocagao ao future, pelo pro- 
gresso vertiginoso em que ia a cidade. Ja o total das re- 
dodezas paulistanicas, com todas as suas freguesias da 
Conceigao, O', Cotia, Penha, Sao Bernardo, Juquery e 
M'Boy, contava com cerca de 20.000 habitantes. Ja ia, em 
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remoto passado, o pequeno vilarejo piratiningano do seculo 
anterior, quando o general Leite Lobo de Saldanha, fizera 
recensear em Sao Paulo 2.000 pessoas, com apenas 530 
casas. 

Como havia augmentado o centro urbano! 

Como seria esse future, que tao gratas expetativas 
permittia a Sao Paulo? 

Naturalmente o progresso se estenderia desse lado, pois 
dos demais quadrantes, a cidade, terminava a pique das co- 
linas do colegio e de Sao Bento, bem como pela ingreme en- 
costa do Anhangabahu, que para ser atravessado na ponte 
do Acu, o era por uma taboa de menos de metro de largo. 

Nem carruagem poderia passar por ela! Asim, so a 
cidade extravasando-se pelos lados da Forca. Nao havia 
outra soluqao! 

Mai podia Feijo conceber a ideia que um dia, quasi 
cem annos depois, a sua estatua seria erguida no bronze, 
nesse mesmo local! 

Mas o bronze, ainda nao exprime o que devemos, nos 
a esse magno vulto do nosso oitocentismo, que atestava 
em tao soberbas evidenciagoes, que nao haviam corrido no 
longinquo e poeirento seiscentismo, as virtudes da estirpe, a 
qual nao sossobrara a catalepsia setecentista. 

Feijo, decendo a escarpa, foi transpor o Tamanduatehy 
e logo avistou os muros encaligados de sua chacara, cujo 
nome de Paraizo, era bem a cumular o aprazivel recanto, 
onde se sublimava o exilio do grande estadista da Regencia. 
O Paraizo recebia o an jo guerreiro que volvia ao tugurio. 

Feijo era um Ferrabraz, mas possuia um coragao, o mais 
tenro. Enfeixado por nervos de ago, que se submetiam a 
uma vontade granitica e uma energia endemoninhada, ha- 
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via um coragao de manteiga. Ele emocionado, se encami- 
nhou para o interior da morada. 

La estava a o aguardar, sua irma, Dona Maria Justi- 
na, a santa senhora que era a Dulcinea inspiradora de suas 
faganhas! 

Era esta, uma senhora de nobre e senhoril porte, que 
caminhava para a casa dos quarenta, pouco avantajada de 
corpo, encimado de vasta cabeleira escura, a emoldurar um 
rosto ja vincado de rugas nacentes, mas de uma brancura 
transparente. O patriciado de sua origem resaltava-se no 
seu perfil dominador e fidalgo. 

Feijo, logo que a viu, a estreitou em seus bragos muscu- 
losos. Seu rosto severe, formado de linhas rigidas, que pa- 
reciam, nao se curvar, jamais, a um ritus emotivo qualquer, 
perdeu aquela consistencia de implacabilidade, e se ama- 
dou na ternura, que Ihe causava a vista do ente, que era 
o alvo de quasi todos os seus pensamentos, a alavanca de 
toda a atividade de sua vida; a causa de toda a ambigao, que 
ousava alimentar, no desinteresse de que os quadros da sua 
existencia espelhavam com nitidez; o motivo de todas as 
qualidades que elle testemunhava em todos os degraus hie- 
rarquicos em que o haviam colocado. 

— Diogo! Mas como voce esta abatido e magro! 
Parece ate que esteve doente! — admoestava ela, em torn 

de censura amena e carinhosa. 

— Maria Justina! Eoram os trabalhos da Corte. Fui 

obrigado a dispender muita energia e nao tinha la a mani- 
nha, para cuidar desta carcassa, que se vae fazendo enve- 
Ihecida! Desculpava-se Feijo, como um menino de escola 
a balbuciar uma explicagao. 
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Maria Justina, nao se casara. Nao que, nao tivessem 
aparecido bons partidos, nem que ela nao tivesse dotes 
atraidores. Mas ela, se havia devotado tao entranhada- 
mente aquele irmao tao amoroso, tao meigo, que a ela, pa- 
recia uma manifestagao de egoismo se dele separasse maisl 

— De outra feita Maria Justina, levo-te comigo para 
a Corte! Desta vez eu nao esperava ser obrigado a ficar 
tanto tempo, fora deste meu Paraizo! 

Quern diria que eu seria Ministro? A minha ambigao 
politica nunca me elevou a tanto! O Conselho paulista, ja 
era, para mim, uma cruz bem pesada! Felizmente fiquei 
livre dessa massada! O Araujo Lima, que ficou em meu 
lugar, e homem bem mais acomodado que eu. Maneiroso 
e habilidoso, ele tera mais facilidade! Eu sou muito rude, 
reconhego. A Regencia, sem a minha rigeza pode viver 
mais tempo. 

Foi assim que Feijo tomou contato, novamente, com 
o seu socego, nesta mansao paradisiaca como o seu nome, 
ele podia ai refazer as suas forgas, diminuidas pelo tra- 
balho continuo, nessa refrega tremenda, em que durante 
tanto tempo, teve de se envolver, dispendendo prodigies de 
energia, mortificando-se, ante as mais alucinantes noticias, 
contrariando-se ante os obices, que surgiam a frente da 
sua marcha impavida para a conquista da ordem, como 
se fora uma marcha fatal do carro de Siva. 

Eis a sua chacara, cuja sede, assobradada, com suas 
alas extensas, parecendo a parte central de um castelo feu- 
dal, para o qual havia uma entrada calgada de largas pedras 
aparelhadas! A esquerda estava a sua querida capela com 
o seu altar policromico e rendilhado de enfeites, douradu- 
ras e entalhes e com a pia batismal. Tudo isso, ele Feijo, 
havia feito construir, sabe Deus a custa de quanto sacrificio,. 



— 266 — 

de quanto esforgo e de quanta tenacidade! La estava o 
nicho, onde repousava a imag-em de N. S. da Piedade, com 
o sen meigo sorriso engrinaldado da beleza sublime e suave 
da virgem mae de Jesus, em mistura com a candura do per- 
dao, que translusia do seu semblante caridoso e divinal, para 
com a humanidade sofredora, que a deveria contemplar com 
especial ungao! Bern perto do nicho estava a imagem de 
Sao Francisco de Assis, esse que fora o famoso aceta ita- 
liano, o "poverelo", fundador da ordem dos franciscanos. 
Logo a entrada estava a ampla sala de jantar junto a essa 
dependencia, era o dormitorio de Feijo. Sala ampla, tosca 
e apoucadamente mobilhada com uns singelos moveis indis- 
pensaveis ao uso quotidiano. Parecia um dormitorio de 
um puritano do Massachussets, tal era a sua simplicidade! 

Ao sair da casa havia um pomar, que se sobresaia, 
ao longe, pelo verde escuro de suas arvores, onde chilreava 
a passarada, que em revoadas, dava a nota alacre, naquela 
paizagem toda cheia de bucolismo! Ai estavam as jaboti- 
cabeiras, plantadas por Feijo, dois anos antes. 

Como elas estavam crecidas! 
Junto a sala de jantar, havia a escada, que conduzia 

para o sobrado e para o mirante, especie de torre de 
menagem de uma roqueira fortaleza medieval, onde dois pe- 
quenos quartos, miravam para o poente e um vasto salao 
se virava para o nascente, la para os lados enfumagados 
de S. Miguel, onde ia dar uma estrada, vinda da cidade, 
toda alfinetada de coqueiros, que como preces lamurientas, 
se curvavam, com suas copas verdes, ante a violencia dos 
ventos. Dai, dos alpendres, que circumdeavam a casa, des- 
cortinava-se, sempre, uma paisagem de empolgar: o var- 
zedo imenso do Tamanduatehy, se achatava aos pes, cor- 
rendo pelo centre dele, como uma giboia, prateando o curso 
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do rio, cujas margens, mal se vestiam de uma vegetagao 
mais alta, mas retorcida, em um cambiante mais escuro do 
verde, que atapetava o cenario. 

Do outro lado, estavam as colinas do Ypiranga, onde 
Dom Pedro, havia dez annos antes, proclamado em arroubo 
furioso a independencia das colonias brasileiras. 

O cavalgar desnudo das colinas, parecia correr em 
acenqao para uma fita, que se azulava no horizonte de um 
poente, quasi sempre avermelhado, pelo dorido repousar do 
astro rei, nas tardes algidas de Piratininga. 

O Tiete, nao se via da casa da chacara, mas se advinha- 
va, o velho caudal. 

Ele transportava em suas aguas bojudas a seiva das 
erosoes da planalto, para a sedimentar nas planuras de oeste, 
onde a faina paulista, iria logo desbravar para a agricul- 
tura. 

Quern fizesse uma evocaqao para o futuro, veria toda 
essa regiao povoada a produzir. 

O cafe dilataria o meio rural paulista, o tirando do 
ambito estreito, ao redor dos vilarejos, para o arrojar agi- 
gantado, ate as fraldas distantes da Mantiqueira, e ate as 
ribanceiras mansas do Parana ou do Paranapanema. 

O rio paulista cavara um leito, que se anotava pela 
depressao, que ia lamber os pes daqueles morros azulados 
ao longe, encadeiados naquela orgia saturnalica de granito, 
vestido com luxuria pelo verde manto tropical, que a distan- 
cia escurece no ensombreado metalico, que se divisa. 

O cenario do poente, estava todo na cidade pirantinin- 
gana, acavalada naquelas colinas, como em um acropole 
de velhas eras, ai destacando-se os mais altos edificios, que 
eram naturalmente os templos, com suas torres quadradas, 
pardas, ou amareladas, encimadas como se fossem penachos, 
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de flechas e de cruzes, elevadas para o firmamento, que se 
abria reverente, ante o simbolo do cristianismo. 

A vista dessa cidade, nao podia deixar de despertar a 
recordagao de trezentos annos no passado enevoado, que 
os tempos nao apagaram da visao da epoca. 

Eis os sagitarios de Tybiriga, emplumados de variega- 
das cores, a empunhar os seus arcos, protegidos pela palis- 
sadas! 

Eis os barbagudos povoadores, encourados nas suas ves- 
tes de bombasina parda e giboes acolchoado de algodao, a 
manejar prestos as suas escopetas! 

Eis os agigantados mamelucos do bandeirismo reboan- 
te, com seus sombreiro empenachados de pluma e os seus 
cerebro empenachados de ideais! 

Os campanarios desses templos, nao cessavam de repi- 
car, parecendo dezenas de carrilhoes adoudados, pondo um 
choro de melancolia naquele quadro magestatico da natu- 
reza, que se desdobrava, deante do morador daquela man- 

sao, chamada com tanta propriedade, Paraizo. 



II PARTE 

Regencia 





CAPITULO XVI 

PARAIZO 

— Diogo, o compadre Cunha velho esta ai, anunciava 
Maria Justina uma visita ao seu irmao, ao dia seguinte 
ao da sua chegada da Corte. Ele apeia do cavalo e vem 
subindo. 

— Faga-o entrar, que eu ja vou. Respondeu Feijo, 
fechando o livro que lia e tirando os oculos, que depunha 
em cima de uma comoda velha. 

O padre compoz ligeiramente as suas vestes, e saiu em 
diregao a sala. 

— Ora viva compadre! Como vae a filharada? Como 
vae o meu afilhado Bento? Ele ainda tem tendencias be- 
licosas? E' pena, mas ele assim morrera nalguma guer- 
ra (20). 

— Vao todos bem. Bento esta muito crecido. Ele 
ainda e todo dado a aventuras. Respondeu o visitante, que 
havia se alevantado da cadeira, ao se aproximar o padre. 
Era um tipo moreno, muito alto, entroncado, vestido com 
extrema simplicidade e trazia o rosto bronzeado bem esca- 
nhoado. Uma vasta e negra cabeleira se encaracolava em 
madeixas mal arrumadas, por sobre um pescogo taurino cor 

(20) De fato, segundo um documento da mais alta valia de que me 
fci oferecida copia pelo historiador emerito, meu grande amigo Joao Baptista 
de Campos Aguirre, Bento da Cunha Bueno morreu na Guerra dos Farrapos 
no Rio Grande do Sul, formando nas hostes de Bento Gongalves, vitima 
de uma bala imperial. 
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de tijolo, que encimava um tronco atletico. Esse visitante, 
sintetisava o paulista. 

Era o Cunha velho, muito amigo de Feijo e seu conviva 
nas palestras, que mantinha sempre, na sua chacara da 
Mooca. Paulista da mais velha estirpe, representava bern 
a gente da terra, Francisco Marianne da Cunha, pela sua 
inteligencia viva, mas mal cuidada, de muito bom metal, 
mas mal limado, diria o Morgado Matheus, que fora gover- 
nante da terra. 

— Soube da chegada do compadre e vim logo saber 
da sua saude, e ver se precisa qualquer cousa. 

— Ainda esta afazendado na Cantareira, e ainda mora 
na esquina da rua do senhor S. Bento com a rua do senhor 
S. Joao? 

— Ainda compadre. Eu nao mudo! Estou sempre 
firme nesses dois lugares. Agora e que o cafe esta avan- 
?ando para o interior da vila de Sao Carlos. Eu penso em 
aproveitar as terras que tenho na diregao do Rio Claro e 
la plantar uma lavoura nova. O Thomazinho vae se mu- 
dar para esses lados. 

O sertao vae fugindo! A nossa gente o vae perseguin- 
do! Isso ira assim ate as fronteiras da nossa provincial 

— Muito bem compadre! O Thomazinho e muito 
novo, ainda. Os paulistas sao sempre aventurosos e traba- 
Ihadores! O vale do rio Paraiba esta se cangando, eles se 
afundam na formagao da lavoura de cafe, para o lado do 
Oeste. E' a onda verde dos cafesais que avanga! Mas com- 
padre "Vace" fica para almogar comnosco. Eu e Maria 
Justina estamos tao sos! 

— Estou com cuidado da Maria do Carmo, que deixei 
em casa cuidando dos irmaos, mas o meu genro Jose Manoel 
(o future Barao do Tiete) vem ai tambem. 
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— Ah, sim, o casado com a Silvinha? Como vae a 
ninhada de netos? 

— O Candido, e um assombro de esperteza e vivaci- 
dade, meu caro compadre Feijo. O Antonio, o mais velho 
esta agora com cerca de dez anos. 

Ao falar, o Cunha velho, de um modo tao entusiasma- 
do da sua prole, eis que surge Maria Justina a anunciar 
Jose Manoel, que vinha em grupo com o Joaquim Floriano 
de Toledo, o Paes de Barros, o Paula Souza. 

— Mande todos entrar. Almogarao conosco. Vamos 
conversar um pouco, sobre o que se passa na politica geral 
do pais. 

— Ora vivam os meus amigos! Entrem e sentem. 
Aqui esta o Compadre Cunha. 

— Senhor Feijo, como vae? Todos inquiriram da sau- 
de do padre, que mais alquebrado, pelo esforgo dispendido 
com a sua agao no ministerio da Justiqa, nao se havia ainda 
refeito pela viagem que havia realisado, da Corte a Sao 
Paulo, no lombo de um cavalo peludo. 

— Pois meu caro Jose Manoel, "vace" sera o barao 
do Tiete, fale-me do Candido. Para mim esse menino sera 
um vulto notavel neste seculo. 

— Ora sr. Feijo, isso e bondade sua, pois esta a que- 
rer ver qualidades onde elas nao existem. 

— Mas que noticias nos da dos negocios politicos — 
inquiria Paula Souza. 

— Como "vace" viu, eu nao consegui me sustentar no 
ministerio da Justiga. O Bonifacio, como tutor dos princi- 
pes, promovia anarquia para na confusao eles, os Andradas, 
darem as cartas. 

E a ambigao! So ambigao! Alem da vaidade, natu- 
ralmente. 

Cad. 18 
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— Mas isso nao admira! dizia o Paes de Barros, o fu- 
ture 1.° Barao de Piracicaba. Eles sempre foram assim. 

— O Brasil e um pais dificil de ser governado! Cada 
vez mais me convengo disso! — dizia Feijo sentenciosamen- 
te. Cada uma das partes, tem um desejo e naturalmente 
puxa para esse lado. E uma balburdia! So um governo 
muito forte pode impedir a desordem, isto e pode amainar 
a furia da tempestade. 

— Mas governo forte, foi o que vimos! respondeu 
Paula Souza. Acho que nao adeanta! E' precise nao to- 
car na Constituigao de 24. Ela aproveitou muita ideia boa. 

— O almogo esta prompto. Veiu dizer Maria Justina. 

— Vamos passar para a sala de jantar. Falou Feijo 
se levantando da cadeira, onde se achava sentado. Ja sin- 
to certa dificuldade em me locomover. Nao sei o que sera 
isso. Preciso do auxilio dos bragos. 

— Porque nao consulta um bom medico a esse respei- 
to? Anda por ai um medico ingles, um tal dr. Ellis, de 
Londres, que e muito amigo do Tobias. Pode ser cousa de 
consequencia e se for atalhada ja, nao tera importancia. 

Os convivas passaram-se para o refeitorio, que era uma 
ampa sala, onde uma meza comprida, fartamente provida de 
viandas, as mais diversas e outros manjares, se perdia na 
vastidao de uma area deserta de moveis, pois Feijo nao 
pudera, ainda, arranjar mais, alem da meza, do armario 
muito alto, que occupava um dos cantos e o guarda comidas, 
que ficava na outra parte da sala. Peroleiras de vinho do 
reino se misturavam, entre os muitos pratos, todos colo- 
cados para a escolha dos circumstantes. 

— Amanha mesmo procurarei, com o Tobias esse me- 
dico, de quem ja ouvi falar, como tendo realisado magnifi- 
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cas curas. Sei que ele mora na rua Direita, junto a casa 
do compadre Silva. 

* * * 

Feijo teve um socego de cerca de um ano, que passou 
entre a sua chacara da Mooca, sua fazenda de Campinas, fe 
Itu. 

Ecessivamente liberal, o sacerdote pregava abertamen- 
te a liberta^ao do negro. Ele era, pela divisa de Canning, 
expressa no Parlamento inglez, que em 1823 havia votado 
uma lei nesse sentido: "Liberdade civil e religiosa nos dois 
mundos". Com isso, estava extinto o trafico da mercado- 
ria humana e com isso, em parte, a propria escravatura, que 
via estancar uma das fontes da renovagao da sua demogra- 
fia. De fato, ela nao podendo mais receber gente, vinda 
do outro lado do Atlantico, tinha que, se resumir, para o 
futuro ao crecimento vegetativo, isto e o excedente de nas- 
cimento sobre os obitos. 

— Nao posso compreender esse seu liberalismo exa- 
gerado. Dizia para Feijo, o seu compadre Joaquim Jose dos 
Santos Camargo, na vila de Sao Carlos. A continuarmos 
assim, nao se podera expandir a nossa lavoura de cafe, para 
o sertao. Nao se podera mesmo, manter a situagao agri- 
cola atual. Como poderemos, nos paulistas principalmente, 
pensar em produzir, se nos amarram com esses pieguis- 
mos romanticos de liberalismo para com a negrada. E* 
de relho que esse pessoal precisa. Estou mais com o Ber- 
nardo, a esse respeito. 

— Nao diga isso, compadre! Nos nao deveremos pen- 
sar em prosperar a custa da liberdade de quern quer que 
seja. Caso tenhamos de manter a escravidao, unicamente 
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para aumentarmos a nossa produqao, entao que nao se 
aumente. A escravaria atual devera ser mantida nos tra- 
balhos rurais, pois como iriam os actuals se manter? A 

unica variagao, seria que, o trabalho agricola deixara de 
ser forqado para ser livre. 

— Isso tudo e muito bonito, compadre Diogo. mas so 
em teoria. A negrada abandonaria o meio rural e ficaria 
nos centres urbanos. Malandros como sao os negros, eles 
nao trabalhariam e nos, ainda que pudessemos pagar bem, 
pelos sens servigos ficariamos com as nossas lavouras no 
mato. Em teoria suas ideias sao muito bonitas, mas na pra- 
tica, elas nao resistem a menor experiencia. 

— Mas poderiamos importar, da Europa, gente livre 
para ocupar o lugar deixado pelos escravos, que poderiam 
deixar de trabalhar. Respondia vitorioso Feijo, que a to- 
das as objegoes encontrava resposta. 

— Que gente poderia vir? Que gente quereria vir? 
Alem disso ha o perigo dessa gente alterar a nossa nacio- 
nalidade. 

— Nao sei que gente, e outra questao que teriamos de 
estudar. Penso que o aumento da populagao na Inglaterra, 

ou na Irlanda, por exemplo, poderia nos proporcionar ele- 
mentos de colonisagao. Os irmaos moravios estariam nas 

condigdes de promover a colonisagao dos nossos sertoes. 

E' certo que esses elementos nao pertencem a nossa 

religiao. Isso nao importa, porem! A religiao de Roma 
ja nao dispoe de gente do estofo dos Anchietas ou dos No- 

bregas. Recorramos aos protestantes. Nao devemos ser 
ultramontanos: tenho para lema, aquelas palavras de Can- 
ning, pronunciadas no Parlamento inglez: "Liberdade 
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civil e religiosa". Devemos calcar tudo nessas idejas. Re- 
pito sempre esse conceito. 

— Mas esses extrangeiros, tao diferentes da nossa es- 
tirpe, com costumes que sao muito diversos dos nossos, filia- 
dos a religiao, que nao e a nossa, nao habituados no nosso 
meio fisico, poderiam nos crear dificuldades sem numero. 
Objetava o Dr. Miguel, que assistia as perlengas de Feijo 
com seus amigos. 

— Nao creio. Estamos em condiqoes de reduzir qual- 
quer especie de gente, ao nosso meio social, religiose, politi- 
co, ou nacional. Seria unicamente questao de tempo. Res- 
pondia invito Feijo, a dar solugao a todos os obices aven- 
tados. 

Em Campinas, Feijo se entretinha mais no jornal "Jus- 
ticeiro" que ele redigia, para se distrair, em companhia do 
padre dr. Miguel Archanjo Ribeiro de Camargo e Castro, 
irmao do comendador Cherubim Uriel, genro de Joaquim 
Jose dos Santos Camargo. 

Um dia em 1834, o jornal publicava um programa po- 
litico da autoria de Feijo e o do padre Dr. Miguel, que reza- 
va o seguinte: 

"A confrontaqao do passado com o presente e que nos pora ao 
alcance de formarmos um juizo seguro sobre o estado em que ora 
nos achamos. 

Ate Maio de 1826 foi o Brazil governado pelos capitaes-gene- 
raes nas provincias e pelos capitaes mores nas villas, e seus termos: 
Elles exerciam a parte policial da nossa legislaqao cumulativamente 
com os corregedores e juizes ordinaries, e por abuso, ha seculos to- 
lerados, prendiam arbitrariamente a quern queriam; e chamava-se a 
isso — prender de potencia —, e muitas deportavam para fora da 
provincia ou do termo. Se taes arbitrariedades e despotismos eram 
praticados com a classe pobre, nenhum outro recurso restava que o 
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soffrimento. Se porem o raio cahia sobre o homem rico ou que 
contava protecgao na cidade ou na corte, encetava-se a carreira das 
representagoes sempre apoiadas nos empenhos pela maior parte dis- 
pendiosos, e depois de mil soffrimentos, respostas e eternas delon- 
gas, se a injustiqa era clamorosa, se os patronos eram fortes, algu- 
mas vezes se mandava soltar o desgraqado, passados mezes e annas 
de incommodos, trabalhos, despezas e soffrimentos. 

O recrutamento perpetuo era o meio fecundo de vexaqoe;: e 
despezas. Esta provincia sem commercio, porque Ihe eram fechados 
todos os portos, a excepqao dos de Portugal, como acontecia a todo 
o Brazil, pobre e despovoado, ainda assim conservava em armas 
constantemente mais de dois mil homens, a quern se nao pagava 
soldo se nao de dois ou tres mezes no anno. Os capitaes mores que- 
rendo vingar-se de qualquer inimigo, ou de quern quer que tratasse 
menos bem ao seu compadre, immediatamente remettia o filho para 
a praqa: e eis o pobre pae mendigando favores e protecqao na Ca- 
pital, e depois de bem lagrimas derramadas, humilhando-se perante 
os validos do general e de suas concubinas, levava o filho resgata- 
do por cem e duzentos mil reis, segundo suas possibilidades. 

Enfim nao e tao remota a epoca do despotismo para que care- 
qamos contar a nos mesmos, que o vimos, que o presenciamos, que 
o sentimos o que entao se passou: basta recordal-o para fazer o 
contraste que se pretende. 

Em 1821 proclamou-se a liberdade e a constituiqao que a devia 
garantir. 

Agitaram-se os animos, e o povo sem saber o porque, so ao 
annuncio da liberdade, do alivio da oppressao saltou de contente e 
firme acompanhou aquelles que Ihe deram tao feliz noticia. O 
chefe do governo tinha sido alimentado com o leite do despotismo: 
o ar que respirava, os conselheiros que escutava todas as antigas re- 
cordaqoes oppunham-se ao enthusiasmo, que o magico nome da li- 
berdade Ihe inspirava. A mocidade do principe deixava-se arrastai 
um pouco pelo amor da gloria, contemplando-se fandador de um 
imperio livre, e objecto das esperanqas de um povo novo, que em- 
prehendia a conquista de sua independencia, acto que antecipava a 
epocha de sua elevaqao ao throno. Os que o rodeavam, aquelles que 
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mais imperio tinham sobre o seu coragao, tinham demasiado amor a 
liberdade para poder repartil-a com os seus patricios, elevados ao 
poder, livres de toda a sujeiqao nao encaravam com bons olhos uma 
assemblea nacional que se tornasse omnipotente, vigiasse sua condu- 
cta, e panisse seus desvios. A obediencia cega nos subditos; uma 
representaqao acanhada e sempre curvada ao monarcha: uma consti- 
tuiqao dictada por elles: instituigoes, que formassem uma monarchia 
forte sobre formulas representativas, eis o que se meditava, e tra- 
tava-se de por em pratica por fas ou por nefas. 

Imbuido o principe em taes principios, que nao houve habilida- 
de em occultar, deixou de ser o idolo do povo e a ser olhado como a 
bandeira do despotismo a que se refugiavam conselheiros ambic'o- 
sos. Accordou, mas por mementos. Abandonando seus antigos con- 
selheiros, tornou-os seus encarni^ados inimigos; estes mudaram de 
bordo, temendo o seu monarcha forte, voltaram a proclamar a neces- 
sidade de instituiqoes democraticas, ameaqando sem rebugo ao chefe 
do governo se ousasse contrafazer suas vontades. 

O monarcha ja se tinha familiarizado com as doutrinas favore- 
cedoras do despotismo achava-se industriado nos pianos anteriores, 
para poder facilmente mudar de conducta, e acostumar-se com lin- 
guagem que outrora se Ihe fez parecer tao insolente: dissolveu a As- 
semblea Constituinte; deportou deputados, que Ihe eram suspeitos 
ou temiveis: fez retirar para fora desta provincia cidadaos pacificos 
que nenhuma relaqao tinham com esses seus antigos privados: tomort 
uma attitude militar e ameaqadora. Debalde offereceu uma Cons- 
tituiqao mais liberal do que a projectada no Apostolado, e mil pro- 
testos com suas constitucionalidade: o attentado era horroroso para 
que o Brazil deixasse de estremecer a vista delle: 

Pernambuco proclamou a sua Federaqao do Equador: o sul do 
Brazil adoptou a constituiqao offerecida receiando ficar sem nenhu- 
ma: todos estavam coactos e bem pouca esperanqa restava de ver 
reunida a assembleia. Mas fosse pelos continuados revezes das 
nossas armas na malfadada guerra do sul, fosse pelo receio de pro- 
clamar-se as claras o despotismo, fosse enfim porque o monarcha 
tivesse ainda alguma inclinaqao a gloria de ser chefe de um povo 
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livre em 1826 se installou a assemblea legislativa do imperio do 
Brazil. 

Desde entao os brasileiros divisaram um crepusculo de liberda- 
de. Alguns poucos deputados mais corajosos, a medo foram dei- 
xando escapar na tribuna expressoes que bem encommodavam ao 
governo acostumado a ouvir somente a linguagem doce mas suja da 
lisonja. Um ou outro escriptor animado com este exemplo come- 
qou a emittir suas opinioes sobre os negocios da patria, sendo porem 
immediatamente alvo do odio e das desconfiamjas do monarcha, e 
sen governo. 

O imperador nao duvidava ser constitucional comtanto que se 
respeitassem os seus actos mandados praticar pelo seu ministerio os 
quaes nem sempre estavam de accordo com a constitui^ao. 

Creou-se uma aristocracia fantastica despida de todos aquelles 
atavios que ornam os titulares na Europa. Faltava-lhe? dinheiro, 
grandes acqoes. vasto saber, e prestigio avoengo: apressaram a qucda 
do monarcha, pois que todos foram creados contra a constituiqao. 

A assemblea tornou-se livre; nella falou-se com summa liber- 
dade Ministros inhabeis nem souberam nella formar partido; nao 
o julgaram mesmo necessario: instrumentos cegos da vontade do im- 
perador, deram sempre motive a justas censuras, 

A administraqao publica de dia em dia peiorava pelo descuido 
do governo: a jastiqa era pessimamente administrada sem que os 
ministros com isso se importassem, as despesas superfluas cresciam: 
a arrecadaqao das rendas estava quasi abandonada: os empregados 
publicos quasi todos eram filhos do mais vergonhoso patronato. A 
corte prostituia-se miseravelmente diante de pessoas despreziveis, que 
obtinham as graqas do monarcha. A divida publica crescia com es- 
panto, ja pelos emprestimos, ja pela emissao enorme de notas do 
banco, ja pelo cunho indefinido de pessima moeda de cobre. Emfim 
a corrupqao lavrava em todos os ramos da administraqao publica; e 
symptomas de mui proxima gangrena ja se divisavam no estado. 

O imperador destituido de confianqa; objecto do odio univer- 
sal, sem um so ministro, ou conselheiro, que pudesse acordal-o, nem 
tivesse forqas para saster o collosso a precipitar-se tomou melhor 
partido, abdicou. Nova epocha para o Brazil, imitar a Franca, ]k 
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alterando a constituiqao, ja purgando o senado de membros oppos- 
tos a vontade nacional. A queixa universal contra o monarcha e 
seus ministros o clamor publico era frequente feridas da constiluiQao 
e violagao das leis. Na mesma assembleia nunca se pretendeu alte- 
rar a constituigao, sempre se pugnou afincadamente pela sua litttral 
observancia. Verdade e que bem se conheciam os seus defeitos; 
porem o receio de altera-la para peior, como pretendia o monarcha, 
aconselhava nao tocal-a; mas isto mesmo era bastante obstaculo paia 
justificar perante a nacjao qualquer mudanca ainda nao desejada. 

O senado e de eleigao popular; nao tern numero excessive, nem 
seu numero e illimitado; com o tempo far-se-a a limpeza necessaria: 
outro tanto nao podia acontecer na Franca. 

O senado alii nao e reformavel sinao pela vontade do rei; o 
numero e illimitado, e de proposito foi augmentado para hostilizar 
as liberdades publicas. A sua constitui9ao era pessima. dada pelo 
unico arbitrio do rei, contra o voto de Franqa. 

Demais alii houve uma perfeita revoluqao: o rei foi expulso: 
tuna nova dynastia se elevou: tudo quanto o povo reclamava devia 
ser concedido. 

Em verdade pouco ainda se fez. 
No Brazil o monarcha abdicou espontaneamente porque os re- 

morsos o ralavam: a opiniao publica o abandonou: nao viu mais 
meio de conservar-se descoroqou e teve razao. A reuniao do dia 6 
de Abril no campo da honra apressou somente alguns dias a abdiea- 
qao; ella estava projectada a muito, como affirmam testemunhss 
auriculares; portanto o que convinha fazer e o qae se fez. Nomeou- 
se uma regencia patriotica; esta nomeou ministros populares: algu- 
mas providencias deram-se para que a constituiqao e as leis fossem 
executadas: fizeram talvez quanto podiam, mas deixaram de fazer 
muita cousa necessaria e indispensavel as circumstancias. 

Reuniu-se a assemblea; della tinha o Brazil direito, a tudo es- 
perar; mas se fallarmos com franqueza, confessaremos que em nada 
desempenhou a expectaqao publica. 

Propuzeram-se alguns artigos de reformas a constituiqao, e 
posto que mesquinhos, ainda assim nem todos foram approvados, fal- 
tando o essencial, "qual a extincqao da vitaliciedade do senado, que 
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emcjuanto for perpetuo sera uma barreira insuperavel aos mais im- 
portantes objectos", principalmente em materia de refonnas consti- 
tucionaes. A nossa legislagao toda em retalhos, sem methodo, sem 
systhema, obscura e contradictoria em muitos logares nao foi nem 
compilada, nem retocada. O Codigo criminal tao desproporcionado 
pelas penas, tao cheio de lacunas nos delictos, tao inconseqaente na 
applicaqao dessas mesmas fracas penas aos differentes crimes, nao 
toi alterado, apezar de ser reclamada essa providencia. O que acon- 
teceu? A soldadesca sem disciplina, aliciada por quolquer estouvado, 
per vezes poz em alarma a capital do imperio e das provincias e ccr- 
tos individuos, sem titulo algum, emprehenderam, confiados na for^a 
bruta, depor a regencia, e alterar a forma de governo estabelecida. 

Creou-se uma regencia sem forqa, e um ministerio cheio de res- 
ponsabilidade, e sem meios de cumprir os deveres que Ihe foram im- 
postos. A imorensa deu o exemplo da mais escandalosa licenqa. O 
mal estava na legislaqao, nao porque esta de antemao fosse feita para 
tnfraquecer a administraqao passada, como maitos tern asseverado, 
mas porque e producqao de legisladores noviqos na arte de legidar, 
e que longe de fundarem-se experiencia, tern lanqado mao de theo- 
rias mal entendidas e ainda mais mal aplicadas (20-a) 

Appareceu na Camara dos Deputados uma forte opposiqao, or- 
ganizada do partido que nao concorreu para a formaqao da regencia 
e seu ministerio, composto de grandes "ambiciosos que julgavam ter 
direito aos altos empregos do Estado". Esta apoiando os facciosos 
por tres sessoes consecutivas embaraqou algumas taes e quaes medi- 
das propostas pela maioria, que nanca soube por pusilanime, reunir- 
se para dispor da propria forqa. Um dia porem (em 30 de Julho 
de 1832) reconheceu que so com um golpe decisivo poder-se-iao curar 
radicalmente os males da patria. A opiniao publica estava formada 
sobre a necessidade de reformar-se uma constituiqao que foi acceita 
por conveniencia e capitulaqao, reforma em grande parte ja approva- 
da por ambas as camaras. A naqao canqada com tantas rusgas e 
boatos de novas, instava por medidas energicas capazes de conter as 
facqoes, e firmar a tranquillidade publica tantas vezes perturbada; 
deliberaram alguns membros da maioria e resolveram usar de suas 

(20-A) Feijo era adeto intransigente de um governo forte. 
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forgas, e por am acto revolucionario salvar o Brazil; mas recuou 
emfim, a vista de seu proprio projecto, e temeu de sua mesma 
sombra. 

Tudo ficou e se conservou como dantes, a excepgao das refor- 
mas, sobre que fallaremos em outros numeros. 

Eis o estado. em que se acha o Brazil. 
Nao soffremos as injustiqas e vexaqoes do despotismo. Res- 

piramos desafogados depois da abdicaqao, porem temos uma legisia- 
laqao ma, incompleta, inneficaz, insufficiente: o governo fraco, sem 
attribuiqoes, sem meios para fazer effectivas as que tem: autorida- 
des mal organizadas, quasi todas de eleigao popular, sem a menor in- 
gerencia do governo, todas destacadas, sem centro, sem unidade: os 
cidadaos sem estimulo para interessarem-se no servigo da patria: o 
povo, sem educaqao, sem religiao, sem moral; uma assemblea pouco 
cuidadosa de curar estes males, pensando mesmo pouco nos remedios 
mais convenientes a elles; a magistratura como apostada a fazer ainda 
peiores as leis pela ma applicaqao que muitas vezes Ihe dao: o gover- 
no heterogeneo; uma regencia incompleta, e por sua triplicidade inca- 
paz de promover o bem publico, nao obstante as melhores intenqoes: 
o meio circulante, por sua variedade e descredito, ameaqando uma 
calamidade desastrosa. Entretanto existem dois partidos, ambos po- 
derosos, o dos restaaradores, e dos moderados: aquelle por suas ri- 
quezas, condecoragoes e antigas influencias, contando por chefe, ao 
menos ostensivo, ao ex-imperador, escorado na triste narraqao de 
nada havermos feito a bem da patria depois da abdicaqao, espreita o 
momento favoravel aos seus intentos, quando bem ponderado, algu- 
ma cousa se tem feito para que o mal que nos legou a administraqao 
passada nao tenha produzido todos os seus terriveis effeitos. 

Quando a sociedade toca o ultimo da corrupqao, nao e um dia 
que o mais habil politico pode reorganizal-a. 

Este partido, o dos moderados, e poderoso por seu namero, por- 
que conta com a naqao, cujos votos e opinioes representa; pela san- 
tidade da causa que defende, que e a propriedade nacional e ainda 
mesmo por seus principios, porque detesta excesses; porem em honra 
da verdade, nao tem sabido aproveitar-se das circumstancias. Se- 
melhante aos medicos de medicina expectante, esse partido nao obra. 
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pisa o mesmo terreno: teme de todas as medidas: elle nao enxerga 
em tudo que se Ihe propoe senao fraqueza, ou energia em excesso: 
sempre esperando, sempre irresolute, contenta-se no momento da 
crise com um acto de meia medida, que so se encaminha a acober- 
tar o mal, e deixal-o criar profundas raizes. Como existe hoje, 
julga ter direito a existir amanhan; e a sua prova favorita e lan^ar 
em rosto aos que presagiam mal de sua apathia. 

— "Assim se nos dizia o anno passado, mas nos chegamos a 
este". Verdade e que quando se desfeixar a tormenta nao sera com 
tal systema que os moderados salvarao a patria: elles enlao cheios 
de susto e de vergonha, nos dirao: Tal nao pensavamos — como 
nos nao a julgamos mui distante, porque vemos o progresso que faz 
a immoralidade, a apathia geral dos cidadaos para os negocios puhli- 
cos a indifferen9a da assemblea para casos urgentissimos e de vital 
interesse do estado. Como nao esta em nossas maos accudir a patria 
ameacada de restaura^ao ou da anarchia, e de ambos, em caso de 
perder a Hberdade, resolvemos tomar sobre nossos hombros a pesa- 
da tarefa de escriptor publico, dando uma folha por semana, e 
mais, qaando a affluencia de negocios de interesse publico. 

O nosso piano e de censurar os actos de governo, da assembleia 
geral, das assembleas provinciaes, dos magistrados, dos jurados, dos 
eleitores, emfim toda a casta de empregados publicos. Ninguem 
tema a nossa penna: a justiga presidira as nossas censuras: conhe- 
cemos a fraqueza humana para deixar de dar os necessaries descon- 
tos. A vida privada sera religiosamente respeitada, mas aquelles 
cue com escandalo atacar a moral publica, mofar da religiao, a ponto 
de seduzir seus exemplos os incautos ou os innocentes, sera por nos 
severamente profligado. Nao irritaremos a ninguem; nos somente 
os procuraremos envergonhar para que se tornem melhores, e nao 
damnem a sociedade. 

Apontaremos tudo quanto nos iembrar que possa aproveitar a 
na^ao, e com especialidade a esta provincia, nossa patria. O governo 
e a assembleia terao em nos um censor dos seus desvios e um admi- 
rador de seus bons services. 

Os litteratos terao algumas noticias de descubertas interessan- 
tes, que nos forem communicadas por nossos correspondentes. O 



— 285 — 

commercio achara em nossa folha uma coadjuvaqao, pelos preqos 
correntes, que Ihe annunciaremos quer dos nossos gene.ros, como 
estrangeiros nesta cidade, em Santos, no Rio de Janeiro, e bera 
assim o estado do cambio. 

Os curiosos e applicados saberao as noticias nacionaes e estran- 
geiras que pudermos obter, de algum interesse. Em uma palavra 
proouraremos ser util a todas as classes. 

Advertimos ja os nossos leitores que nos nao escrevemos para 
os sabios; a esses pertence a tarefa de criticar-nos somente. Escre- 
vemos para o povo: sempre zelamos pouco de linguagem c do estilo, 
gostamos de ser entendidos e isto basta, se formos felizes em ser 
lidos; se formos attendidos em nossas reflexoes, teremos mais esse 
estimulo para cumprirmos com gosto esse dever a patria. Nao 
occultamos nossos nomes: sempre nos foi suspeito o periodico 
encapotado. 

Os abaixo assignados sao os unicos redatores, respondendo cada 
um pelo artigo que escrever. Nenhuma correspondencia le acccita, 
mas quern tiver motivos de queixa contra empregados pub'icos pode 
enviar-nos pelo correio (porte pago) que inseriremos a denuncia em 
nossa frase e estilo, ficando responsavel o correspondente, para o 
que devera fazer reconhecer sua firm a pelo tabelliao desta cidade. 

Qualquer pessoa que nos queira coadjuvar com lembrangas utcis 
ao publico, faz-nos particular obsequio em communical-as que serao 
inseridas em extractos ou por inteiro, como mais convier. 

S. Paulo, 7 de Novembro de 1834. — Diogo Antonio Feijo. 
o dr. Miguel Archanjo Ribeiro de Castro Camargo. 

(Eugenio Egas, loc. cit. "Documcntos", 192). 

Ve-se, por esse interessante programa politico que, as 
mentalidades, ainda, estavam sob a influencia da abdicagao 
de 7 de Abril, a qual fundo, ferira a alma da populaqao, 
cavando nela um sulco sinuoso, pois a cada instante, esse 
golpe politico, essa verdadeira revoluqao branca, surge, como 
motivo de comparagao, a que teve lugar na Franga em 1830, 
da qual sortiu a deposigao de Carlos X, que entao foi subs- 
tituido por Luiz Felipe. 
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Nao teria havido influencia dos eventos franceses, nos 
que se desenrolaram na Guanabara? 

Nao ha duvidas que, existem muitos pontos de conta- 
to, entre as duas situagoes, que se transmudaram, quasi 
que, ao mesmo tempo. Na Europa, mais ou menos, na 
mesma epoca, soprava tremendo vendaval de liberalismo, 
que abatia o absolutism©, restaurado em Franga, por oca- 
siao da reposigao dos Bourbons. Na America, havia tam- 
bem o mesmo fenomeno. Nao ha duvidas que, Pedro I 
foi absolutista no Brasil, ainda que liberal em Portugal, e 
pode ser comparado ao ultimo Bourbon. Ele foi, sem du- 
vida, o Carlos X americano. Todo o perfil moral e inte- 
letual desse principe estouvado, que nao soube se conciliar 

com o imperio, que fudara, lembra 0 velho conde de Artois, 
que as circumstancias puzeram, desde 1824 a reinar na 

Franga, ate que a revolugao liberal de 1830, o apeiou do 
poder. Nao Ihe haviam servido de ligao as desventuras de 
seus irmaos, um dos quaes morreu decapitado e o outro, o 
velho conde da Provence, depois de um exilio de mais de 
vinte anos, teve que, fugir, por duas vezes da sua capital 

Pedro I, tambem, foi assim. Incorrigivel, ele era posi- 
tivamente um portugues voluntarioso e bravio, como um 
fogoso corcel. Nada Ihe punha freios, quando ele tomava 
vontade de correr, ou de se guiar. Os franceses nao su- 
portaram, mais tempo, o absolutismo restaurador de Carlos 
X. O mesmo fenomeno ocorreu no Rio de Janeiro, cujo 

povo, logo, se fartou de Pedro I. 

O partido caramuru, foi o seguimento da situagao de- 
posta a 7 de Abril. Herdou-lhe toda a atmosfera contra- 
ria na opiniao do povo. O partido moderado era o eterno 
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"chove^nao molha", que Feijo, bem descreve no sen piano 
da situagao. Havia necessidade de um governo forte. 

Talves ai, Feijo haja colorido sen painel, com um 
pouco de resaibo amargo, com que ele deixou o governo^ 
como ministro da Justiga da Regencia trina. Isso e humano! 
Nao se pode despir o emerito estadista paulista desse trago 
natural, que o bergo da e so o tumulo poderia tirar. Eler 

nao se libertaria jamais do estado de alma, que o havia feito 
renunciar ao ministerio. Isso era profundamente sincere 
na alma Candida de Feijo e essa sinceridade fazia com que 
ele nao visse outros aspetos da situagao do pais, que apro- 
fundava suas raizes na doenga terrivel, que ia devorando 
aos poucos o Imperio. Nessa mesma ocasiao, descutia-se em 
seu final, o famoso Ato Adicional, que, como uma meia 
medida, iria desafogar a administragao, a manifestagao 
mais seria da situagao do Brasil de entao, um pais imenso, 
estendido ao longo de paralelos geograficos e sem comum- 
cagoes. 

Sobre isso, nada disse Feijo, no seu programa, entre- 
tanto, esse seria o verdadeiro motive causador de todos os 
males da situagao descrita. 



CAPITULO XVII 

ATO ADICIONAL 

Todos sentiam que, a Constituigao outorgada pelo im- 
perador, em 1824, nao correspondia a situagao de fato do 

pais, o qual estava a exigir uma modificagao estrutural 
qualquer. A prova desse pouco engrenamento, entre a si- 

tuagao de fato do pais e a situagao politico-juridica, que era 

a Constituigao de 1824, estava nos diversos sintomas de 

anarquia e de desordem, que o pais sofria, com os Pinto 

Madeira, os Malcher, os Vinagre, os von Bu!ows; os Frias 

e essa infinidade de outros, que fizeram nessa primeira me- 

tade do oitocentismo, o pais se cobrir de rios de sangue, 

com os nomes sugestivos de cabanos, de praieiros, de sabinos, 

de balaios, de farrapos, etc. 

Era preciso sanar esse estado de cousas, com uma 

terapeutica acertada, depois de feito um seguro diagnosti- 
co. Infelizmente os maiores estadistas da epoca, so se pre- 

ocupavam com o liberalismo, o conservatorismo, o absolu- 

tismo, o reacionarismo, a maior ou menor habilidade, que 

mostrava um governo, na domagao de um movimento de 
rebeldia, etc. So se preocupava, com o tratamento de sin- 

tomas, a mentalidade formada pelos estadistas do pais. 

Foi nesse ambiente, que foi discutido o Ato Adicional, que 



— 289 — 

era uma pequena reforma destinada a sanar os defeitos da 
Constituiqao de 1824. (21). 

Feijo, na ocasiao, em que se discutia nos Parlamentos 
essa importantissima medida legislativa, exercia o mandate 
de Senador pelo Rio de Janeiro, havendo tornado posse era 
1833. 

O Ato Adicional foi uma meia medida, que nao deu 
o remedio exato, de que o pais se resentia. Nao chegou a 
federagao das provincias e foi uma timida caminhada para 
esse fim, mas nao conseguiu dar a necessaria profundidade 
ao golpe, de modo que, um simples arranhao nao bastava, 
para que, os males do pais ficassem sanados. Descentrali- 
sagao administrativa e uma terapeutica que deve ser apli- 
cada sem temor, pois do contrario, seria inocua a medida. 

Com receio de que, o centrifugismo administrativo 
levasse a desintegragao, o Ato Adicional foi apenas um 
ensaio fugidio, nao chegando a dar autonomia as providen- 
cias, que ainda ficavam muito presas a um centro, de onde 
nao poderiam ser dirigidos os negocios longinquos em um 
pais, onde as comunicagoes as mais deficientes haviam se 
erigido em monopolio exclusive. (22). 

(21) Bernardo de Vasconcellos se atribuia a autoria do Ato Adi- 
cional. Pelo menos e o que se verifica do livro "Bernardo Pereira de 
Vasconcellos" de Octavio Tarquinio de Souza, no qual o perfil de Bernardo 

se destaca pr'ncipalmente pela sua grande vaidade e pela sua imensa presungao. 
(22) Bernardo mostrava " medo" da decentralisagao. 
Ele temia que a Federagao fosse o caminho da desagregagao. (Oct 

Tarquinio de Sousa, loc. cit.). 
Ele dizia, em discurso pronunciado em 1831 {Anais de 1831, tomo 1.°, 

pg. 281) : 
"Eu sempre fui inimigo da centralisagao da administragao e estou per- 

suadido que todas as vezes que o systema de administragao nao incumbir a 
uma autoridade residente entre os administrados, a arrecadagao da receita e 
a fiscalizagao da despesa, o povo nao pode ser feliz 

Entretanto, mais tarde, Bernardo, se fazia centralisador, legislando inter- 
pretalivamente assim, como se deveria aplicar o Ato Adicf nal que, ele 

Cad. la 
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O Ato Adicional, como franquias as Providencias im- 
perials, apenas, deu a elas as assembleias legislativas, pois, 
antes dessas corporaqoes, eleita pelo sufragio popular, ha- 
viam os conselhos. 

Lino Coutinho, viu bem claro, dentre os legisladores o 
qne exigia a situagao. (23). 

Bernardo de Vasconcellos, entao entre os liberais e 
mais tarde o conservador, que tanto influiu na governagao 
do pais, foi um obstaculo a decentralisaQao. Pouca discus- 
sao objetivou-se no Parlamento a questao de maior ou me- 
nor quantidade de franquias as Provincias. E' que, nesse 
tempo, mais de um seculo no passado o desequilibrio, nao se 
fazia tao marcado entre as provincias, mas em compensagao 
as comunicagoes eram mais deficientes. Entao as repar- 
tigoes do imperio estavam, mais ou menos, no mesmo nivel 
demografico, economico, inteletual, etc. Todos viviam, 
mais ou menos, da mesma maneira. O Sul do pais, nao 
bavia, ainda, recebido a corrente imigratoria, grande res- 
ponsavel pelo desnivel verificado. S. Paulo, ainda nao ha- 
via plantado a sua lavoura de cafe alavanca propulsora de 

Bernardo so queria intolerantemente entender a sua moda. Ele falando no 
Senado, na sesao de 29 de Maio de 1839 pontificava, como se fosse infal'.vel: 

" Eu entendi que o Acto Addicional devia ser approvado tal qual o 
redigi e apresentei... Nao consegui o meu desejo; fizeram-lhe consideraveis 
emendas que o podem tornar, como eu receiava, a carta da anarchia". (Oct. 
Tarq. de Sousa, loc. cit.). 

Uma simbiose de Narciso e de Loiola nao teria uma Hnguagem mais 
vaidosa e intolerante que essa. 

(23) Parece que Fe'jo via claro o que os fatos marcavam, pois ele 
ao aceitar a Regencia estabelera condigoes entre as quaes citava, que era 
a seguinte: 

" No caso de separagao das provincias do Norte, segurar as do 
Sul e dispor os animos para aproveitarem esse momento para as 
reformas que as necessidades de entao reclamarem". (Nabuco, 
"Um estadista do imperio", tomo I, 31). 
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sua prosperidade que se foi refletir em varios campos, prin- 
cipalmente no inteletual, e no social, fazendo diverse do 
resto do pais. 

O Rio Grande do Sul, ainda, estava no bergo de sua 
vida, com pouco mais de uma centena de milhar dehabitan- 
tes, a viver exclusivamente de um pastoreio, que o tinha de 
fazer carateristico. 

O Parana, ainda, nao destacado de S. Paulo, nao ha via 
recebido a onda imigratoria da Polonia. 

O Norte, ainda, tinha certa preponderancia na marcha 
do pais pelo que, vinha de seu passado opulento, e pelo muito 
que, dava, ainda, as flores de retorica, 

Minas Gerais, ainda, com sua populagao, muito em 
avanqo sobre a de qualquer outra repartigao do Imperio se 
avantajava, ainda, pelo rebrilho do ouro, que amoisacava os 
ultimos socavoes das faiscas auriferas, que se raspavam, sem 
grande proveito. Mas a for^a de projegao, que vinha do 
passado proximo, ainda, dava um impulso, em que se vigo- 
rava a marcha influenciadora de Minas Gerais nos negocios 
do pais. 

A populagao dessa provincia, a qual fora avolumada 
pela mineragao, ainda sobrelevava, de muito, as das outras 
reparti^oes do pais. 

Deante desse cenario, nao seria natural que, se exigis- 
se por parte das Provincias, maior movimento pelas fran- 
quias. Mas a deficiencia delas, se manifestava no estado 
febril, que agitou o pais em todo o seculo XIX. 

Feijo, nao tomou parte, muito importante, nas discus- 
soes, que fizeram com que o Ato Adicional fosse incorpo- 
rado a Constituigao politica brasileira. Essa lei magna 
instituia uma Regencia una. Uma renovagao se fazia sentir 
a necessidade, pois Braulio Muniz falecera e Costa Carva- 
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Iho deixara a Regencia, nela continuando apenas Francisco 
de Lima e Silva. (23a) 

Havia, pois, necessidade de uma nova eleigao, para 
esse cargo supremo do Imperio brasileiro. 

Para isso, concorreu Feijo. Ele possuia imenso 
prestigio, ganho a custa de suas qualidades, demostradas, 
ja como parlamentar ilustre, ja como ministro da Justiga, 
em que ele teve fungao durante um ano, destacando-se 
pela energia, em que soube mostrar aos que desejavam o 
imperio da anarquia e da desordem. 

Alem disso, Feijo tinha a trabalhar por si nesse prelio 
eleitoral, muitas forgas destacadas, entre as quais as de 
Evaristo da Veiga, em Minas e alhures. Evaristo, ainda que, 
muito mais mogo que Feijo, tendo entrado para a Camara, 
com menos de trinta annos, soubera grangear pela sua mo- 
deragao, pelo seu bom senso, pelo seu liberalismo, pelo seu 
amor a causa publica, pelo seu soberano desinteresse, pelo 
seu talento incontrastavel, mais ainda posto em evidencia 
pela sua soberana eloquencia, que clangorava no Parlamento 
Imperial, movendo uma dialetica admiravel e impressionan- 
temente convincente, demolindo as mais feroses oposigoes, 
um prestigio popular unico em Minas. 

Feijo tinha para o amparar a forga e a atividade de 
Vergueiro, seu conterraneo de existencia, mas nacido em 
Portugal, unica jaga desse homem, que foi um dos maiores 
benemeritos da causa publica, pelo seu saber, como pelas 
qualidades de seu carater, tantas vezes posto a provas, des- 
de os tempos das colonias luso-americanas. 

Como antagonista, o padre tinha, Hollanda Cavalcanti. 
Homem do norte, o future aristocrata, futuro titular do vis- 

(23-A) O juizo que Jose Bonifacio fazia de Lima e Silva e de Costa 
Carvalho era pejorative. Lima e Silva para o Patriarca era "Camelo" e 
Costa Carvalho era deshonesto. (Octavio Tarquinio "Evaristo da Veiga"). 
E' claro que eu nao penso assim. 
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condado de Albuquerque, portador de uma tradigao, que 
se afundava pelo passado colonial, ate os primeiros da colo- 
nisagao da velha capitania de Duarte Coelho, seu antepassa- 
do, atraves das pugnas ardidas da guerra holandesa. 

Ele era o representante da aristocracia nortista, em- 
quanto que seu antagonista, ia como representante da soto- 
planura. 

Feijo era um engeitado, emquanto que o future visconde 
de Albuquerque, trazia os lambrequins de uma acendencia, 
cheia das prosapias mais calidas da terra do Nordeste. 

Hollanda tinha antepassados, emquanto que Feijo seria 
um antepassado. 

Cerca de treze annos mais mogo do que Feijo, Hollanda 
Cavalcanti era bem o homem belicoso que havia ingressado 
para a Camara, ainda antes de completar a trintena. 

Ele era o grito do norte, que em agonia ainda ester- 
torava; era o ronco da aristocracia no ocaso. 

Orador, sabia dar mais realce ao talento, que Ihe 
exornava, o qual mais se resaltava por uma aprimorada 
cultura, que se marcava mais pela belicosidade de soldado 
que era Hollanda Cavalcanti, que atingiu a graduaqao de 
tenente coronel, quando em 1826 foi mandado deputado a 
assembleia legislativa na corte. Liberal, foi dos que se ba- 
teram pelo 7 de Abril, mas depois fez parte com Honorio 
Hermeto, o futuro marques do Parana, havendo militado 
contra Feijo, quando este no ministerio da Regencia trina. 

Esses tres parlamentares, eram entao aproximados, 
para Feijo, como que, os cavaleiros do Apocalipse, eis 
como, foram reunidos nesse periodo contra o ilustre sacer- 
dote. Eles foram entao, como que os tres Mosqueteiros, se 
alinhando contra a causa, que defendia o egregio represen- 
tante da Provincia de Rio de Janeiro. Ja, na ocasiao em que 
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se empolgara Feijo, quando deputado provincial, a respeito 
do celibate clerical, se achavam empenhados, ao lado da fa- 
mosa raposa da Baia, o Bispo dom Romualdo, os tres gran- 
des parlamentares citados. 

Mais tarde, quando Feijo ministro da Justiga, teve que 
lutar contra as forgas reunidas de tantos elementos! So as 
vezes, Honorio Hermeto Carneiro Leao divergia de sens 
companheiros, para se colocar, ao lado do padre de ferro. 
Eis no caso de Montezuma! 

Nao obstante isso, Feijo vencera a eleigao, que se ferira 
em todo o Brasil, no dia 7 de Abril de 1835, sendo o seguinte 
o resultado por provincias: 

Feijo Hollanda Cavalcanii 

Minas Gerais   976 95 
S. Paulo   268 190 
Espirito Santo   32 29 
Rio de Janeiro   257 277 
Santa Catarina   49 58 
S. Pedro (Rio Grande do Sul) .. 136 49 
Baia   229 435 
Sergipe   15 288 
Alagoas   97 161 
Pernambuco   179 354 
Paraiba   32 155 
Rio Grande do Norte   66 27 
Ceara   212 125 
Piaui   17 00 
Maranhao   92 00 
Para   8 00 
Goias   129 5 
Mato Grosso   34 3 

TOTAL 2.828 2.251 



— 295 — 

Esse resultado permite uma serie de conjeturas. O 
Sul deu maioria a Feijo, emquanto que o Nordeste assuca- 
reiro, ficou com Hollanda Cavalcanti (24), e o Norte pre- 
feriu o estadista paulista, Minas, talvez pela forqa de 
Evaristo, secundado por Limpo de Abreu, o future Abaete, 
pendeu decisivamente para o homem de S. Paulo, dando-lhe 
uma maioria, tao grande que, foi a suficiente para que, ele 
tivesse grande vitoria sobre seu contendor, 

Pergunta-se onde estaria a forga eleitoral de Honorio 
Hermeto e de Bernardo de Vasconcellos? 

Esse tempo os dois estadistas estavam com Hollanda. 
Em S. Paulo a maioria de Feijo foi grande, mas poderia ter 
sido maior, se nao fossem os 230 votos desviados de Feijo 
para Costa Carvalho, que venceu a eleigao em muitas locali- 
dades paulistas, inclusive na propria Capital da Provincia, 
onde ele teve quasi que o duplo da votaqao do seu anta- 
gonista! 

Esses 230 votos eram dos que deviam formar futura- 
mente em S. Paulo, o Partido Conservador. 

(24) Hollanda Cavalcanti que se alinhou como liberal, foi entao grande 
adversario de Feijo, a principio, mas que depois foi seu amigo se fazendo 
adversario encarniqado de Bernardo de Vasconcellos. 

Alberto Rangel diz ele o segu'nte; 
O rival de Feijo, ao ver-se batido nas eleiqoes para regente, tramou 

um vasto movimento separatista, englobando as capitanias de Sergipe para 
o Norte, ate as fronteiras da Guyanna. Contava para isto, com a boa vontade 
de Pontois e Sebastiani, respectivamente governador de Cayenna e embaixador 
francez no Rio de Janeiro. 

Prometteu-lhes que, a nova Republica, — ou talvez Imperio, visto que, 
para regel-o seria convidado uma das princezas irmas de Pedro II, — entre- 
gpria a Franqa o territorio ao Norte do Amazonas, e reconheceria a Guyanna 
Franceza a livre navegaqao pelo Rio-Mar. 

A Franqa se comprometteria, em troca, a fornecer 3 ou 4 navios, arma- 
mento para 4 a 5.000 homens, e reconhecer immediatamente a independencia 
do novo Paiz. 

As negociaqoes ja se achavam adiantadas, quando Luiz Felipe veio a 
tomar conhecimento delas. Fiel a politica de nao interyenqao, que sustentava 
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Nao obstante isso, Feijo venceu por larga maioria o 
pleito e foi marcado o dia 9 de Outubro para a posse, mas a 
terrivel molestia, que o deveria levar ao tumulo, ja corroia o 
fino metal, que era o fisico do grande estadista. A 9, ele 
de cama nao poude ir a cerimonia, a qual foi adiada para 12. 

Ja nessa epoca o mal, que deveria por termo a vida de 
Feijo estava bem adeantado, de modo que, havia ocasioes 
em que ele, ficava privado de, poder se locomover, pois os 
seus membros inferiores paralisados, se recusavam a qual- 
quer esforgo. O unico meio era a espera que, o mal melho- 
rasse. Feijo nao lograra se curar, com os recursos medicos 
da epoca, e a situagao, cada vez mais, se agravava, a ponto 
dele so poder recorrer aos seus pulsos, quando tinha neces- 
sidade de se igar ou galgar qualquer degrau ou escada. (25), 

Ah! Seus pulsos! Esses continuavam fortes a Ihe 
proporcionar um precioso auxilio, sempre que, ele tinha de 
recorrer a um esforgo qualquer, e que os seus membros lo- 
comotores nao atendiam a sua vontade! 

na Europa, o Rei de Franca desaprovou os entendimentos, chamando a Paris 
o seu representante no Rio, e dando-lhe immediato substituto. 

O escripto de Alberto Rangel, que isso affirma, se entitula "O Repobro 
da Secessdo", publicado na " Revista do Brasiln.0 XVI. — Margo de 1921). 

(25) E' interessante notar que a molestia de Feijo parecia muito menos 
grave que a paralisia de Bernardo de VaFConcellos, que, agonisante em 1832, 
ainda durou ate 1850, (Oct. Tarqumio de Sousa, loc. cit.Q, tendo Feijo, 
morrido sete anos antes. Entretanto, Bernardo estava atacado de "tabes 
dorsalis "! 



CAPlTULO XVIII 

O TESTAMENTO 

Antes de partir para o Rio de Janeiro, onde iria assumir 
a suprema governanQa do pais Feijo, quiz passar uma revis- 
ta no testamento, que havia feito em Marqo desse ano, an- 
tes que, se ferisse o pleito, do qual ele candidate do partido 
moderado, protoplasma germinal do partido liberal, have- 
ria de sair triunfante. 

Esse documento e o espelho de sua alma, pois nele 
iriam se refletir todos os tragos desse espirito vigoroso, que 
foi o padre Feijo. 

Feito ja na presungao de que, com ele teria de, com- 
parecer perante o alem, o eminente homem de governo pau- 
lista, punha todo o afan de, esclarecer, o mais possivel, todos 
cs reconditos de sua sentimentalidade, a mais intima. Por 
ele e seus dizeres, verifica-se que, Feijo era um monolito 
solidisimo do mais puro metal, que refulgia, em todas as 
qualidades, que temos atestado. 

Homem de atitudes "definidas e definitivas", coeren- 
te ao superlative, profundo amante da liberdade, a abnegagao 
cm pessoa, dotado de um altruismo, que faria inveja a um 
santo, ele nao escondia a grande amizade, que guiara toda 
a sua vida, pela sua irma, vitima, como ele, de uma organi- 
sagao social-eclesiastica, que ele combatera, de viseira er- 
guida no Parlamento imperial, e que so tombara vencido, 
por haver a maioria continuado, a se deixar dominar por 
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um preconceito inexplicavel, em cerebros inteligentes, mas 
ainda tecidos de teias de aranha poeirentas. 

Eis o testamento de Feijo, publicado pelo insine histo- 
riador Eugenio Egas, no sen trabalho citado, "Estudos", 
167- 

"Em nome da Santissima Trindade dou principio a meu testa- 
mento pela maneira seg^iinte: Sou natural desta cidade, filho de paes 
incognitos, de mais de 50 annos de edade, quero ser entcrrado sem 
acompanhamento, nem officio e de loba somente. Sou c sempre 
fui catholico Romano. Tudo quanto tenho dito e escripto sobre a 
disciplina da Igreja tern sido por zelo, e afecto a mesma Igreja e 
desejo que se removao os obstaculos que a eisperiencia mostra averem 
na mesma a salvaqao dos Fieis. Desejo se digao no dia da minha 
morte, ou no seguinte vinte Missas, pelas quaes se dara a esmola de 
mil reis por cada uma. Nao reconheqo erdeiro, e por isso instituo 
minha erdeira a D. Maria Justina de Camargo, e quando acontesa 
ser esta fallecida, antes da minha morte, a D. Margarida filha de D. 
Manuela Francisca de Jesus Feijo. 

Possuo nma Xacra, e alguns bens moveis. Dese credito ao meu 
caderno incadernado, e a minha carteira, e deles, e de creditos consta 
o que se me deve e eu devo; mas estamos de contas justas com 
meu compadre Raymundo Alves dos Santos Prado, e meu amigo Pa- 
dre Geraldo Leite Bastos, os quaes nada mais me devem. Deixo 
forros todos os meus escravos crioulos de maior idade e a Evaristo 
e sua mulher a Eustaquio e Euzebio; e as mulheres destes, Quen';- 
tina. e Antonia, ficarao forras da data desta a cinco annos. Todos 
cs mais escravos avidos e por aver serao forros logo que completem 
vinte e cinco annos de edade. A todos dara minha erdeiro no mo- 
mento de sua liberdade cem mil reis; e aqueles que ainda tern de es- 
perar o prazo aqui marcado fara alem dos cem mil reis, o premio de 
dois por cento annual desa quantia. Os que ainda ficam escravos 
ao poderao estar em companhia e serviqo da minha erdeira; e so- 
mente serao alugados ou emprestados a pessoa de escolha dos nes- 
mos da qaal ainda assim poderao retirar-se para outra se essa os 
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maltratar. Esta mesma disposiqao tera lugar depois da morte da 
rninha erdeira, quando ainda algum escravo tenha de preencher o 
prazo para libertar-se. Declare que qualquer filho de escrava, ainda 
depois da minha morte, e antes de libertar-se a mae, sera livre desde 
o sen nascimento, e os paes terao todo o comodo, e tempo necessa- 
rio para o criar, e poderao conservalo depois de criado, onde quize- 
rem. Declaro mais, que so o carpinteiro Benedicto fica eiscluido dos 
cem mil reis por ter ja meios de subsistencia. Fica pertencendo a 
minha erdeira os servigos dos que ainda ficam escravos, e todos o$ 
mais bens que possuo. Declaro que a liberdade, que dou aos escra- 
vos nao e benefisio, e obrigasao que me impuz, promettendo a muitc, 
e aos mesmos que acceitarao o liberdade prometida a eles e a seus 
filhos, Rogo a minha erdeira e ao Dr. Padre Miguel Arcanjo Ri- 
beiro de Camargo queirao ser meus testamenteiros e dar cisecuqao a 
esta minha ultima vontade dentro de dois annos da data deste. Rogo 
as Justiqas queirao asim fazer cumprir. 

S. Paulo, 3 de Marqo de mil oitocentos e trinta e cinco. — 
Diogo Antonio Feijo" 

Eis que este documento nao tinha o sinete a belicosi- 
dade cavalheiresca de um rei Arthur, presidente da Tavola 
redonda, mas deixou a impressao de virtudes humanas, 
dignas do angelico Nun Alvares Pereira. 

Feijo se mostrava, nao so um idealista praticante de 
um sublime amor a liberdade e aos seus semelhantes, como, 
ainda, zelava pelo future dos que, as circumstancias haviam 
colocado em degrau inferior perante a organizagao social 
da epoca. (26). 

(26) A parte do testamento que diz: 

"Tudo quanto tenho dito e escripto sobre a disciplina da egreja 
tem sido por zelo e affeigao a mesma egreja, e desejo que se removam 
os obstaculos que mostra haverem na mesma a salvagao dos fieis". 

Prova a saciedade que o eminente sacerdote jamais recuou de opiniao 
sobre o que havia se manifestado a proposito do celibato clerical. 
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Feijo, nao so libertava todos os seus escravos, cousa 
que ele fazia, mais de meio seculo, antes que o Brasil ado- 
tasse legalmente a ideia, mas ainda queria que, eles tives- 
scm meios para depois dessa libertaQao, pudessem viver bem 
ao enfrentar as cruezas da luta pela vida. 

Ele previa as vicissitudes, que deveriam ser enfrenta- 
das, por gente ate entao ligada a uma situagao, que se a 
trazia amarrada ao tronco de uma condigao inferior, dava 
a ela favores, que a libertavam de uma luta ardua pela vida. 

Que destine negro e cruel esperava essa gente, libertada 
bruscamente de uma condigao servil, e atirada, sem precal- 
qos, as durezas, sem sentimentos, de uma aspera luta pela 
vida! 

Ela, por forga, teria de ser exterminada, a ponto de 
nao poder sobreviver, por longo tempo! 

E o que sucede em S. Paulo. Essa gente vae, aos 
poucos, desaparecendo, varrida nao so pelas selegoes te- 
luricas, mas ainda pela inferioridade no duro "struggle for 
life". (Ellis, "Populagdes Panlistas".) (27). 

Mas no testamento de Eeijo, o que mais comove e o 
seu amor fraternal, pela sua irma D. Maria Justina, a quern 
ele institue herdeira universal e faz sua primeira testamen- 
teira. Ja que, ele, em vida, nao poude fazer mais, para 
remediar a situagao, que a organisagao social-eclesiastica 
deixou a ambos, ao menos com a sua morte, ela que, ficasse 
com o seu patrimonio. 

(27) Ja Bernardo de Vasconcellos dizia na sessao da Camara de 19 de 
Junho de 1826: 

"A presumpgao e de que um homem de cor preta e sempre 
escravo(Oct. Tarq. de Sousa "Bernardo Pereira de Vascon- 
cellos", 38). 

Era esse ilustre politico, que Calogeras, tanto enaltece e o tem na conta 
de magno estadistal 
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O seu patrimonio material era pequeno, mas o sen pa- 
trimonio moral era imenso; era incomensuravel! Ele 

serve de exemplo as geragoes, que vieram depois, indicando 
a elas o maximo da energia, da simplicidade, da modestia, 
do amor ao proximo, do espirito de sacrificio, da abnegagao 
desinteressada pelas pompas, pelas situagoes, pelos ouropeis, 
de rigidez moral, de honestidade, de sublime amor a verdade, 
e de verdadeira idolatria pela liberdade. 

Feijo, porem, por esse documento, tragara uma linha, 
que serviria de directris na governagao, que, em breve, iria 
empunhar. Quando, na regencia do Imperio, o grande sa- 
cerdote paulista trilhou os mesmos passes, que esse documen- 
to havia delineado, isto e, pela estrada larga de um liberalis- 
mo abolicionista, que fazia antever, o destino, que tomaria 
no Brasil a questao da escravidao. 

Foi por isso que, na ocasiao na qual, o Regente teve 

de langar manifesto ao povo quando havia assumido a re- 
gencia, feriu a questao, como em outro capitulo deste tra- 
balho, fago referencias. Feijo queria ir alem. Quando, no 
inicio de seu governo o seu amigo Felisberto Caldeira Brant, 
marques de Barbacena, foi a Europa a negocios particulares, 
recebeu do padre Feijo, uma incumbencia de tratar do ca- 
pitulo da supressao do trafico da escravatura, junto a 
corte de St. James. Para ele enviou o governo regencial o 
seguinte officio: 

"Illmo. e Exmo. Sr. — Antes que o regente em nome do Impe- 
rador encarregasse a V. Excia. de proper uma conceqao ao gover- 
no britannico, para se reprimir efficazmente o contrabando de ne- 
gros africanos, se haviam dado instrugoes ao nosso encarregado de 
negocios em L-isboa, que tratou a este respeito com o ministerio por- 
tuguez, apresentando-lhe am projecto junto por copia. 
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Alem disto o enviado de S. M. F. (fidelissima, o monarcha de 
Portugal) nesta corte me declarou que estava tambem autorizado 
para entabolar uma semelhante negociaqao. 

Considerando porem o regente que o dito projecto e insufficiente, 
e que o meio mais prompto e decisive para se estirpar o trafico de 
carne humana e estabelecer-se o mais vigilante cruzeiro de navios de 
guerra nas costas da Africa e no Brazil: considerando mais que nem 
Portugal, nem o Imperio tern a marinha necessaria para se conseguir 
tao util resultado; e reflectindo por outro lado, que, quando a mesma 
commissao mixta brasileira e ingleza, estabelecida no Rio de Ja- 
neiro, se compuzesse de commissaries portuguezes, elles levados de 
prejuizos nacionaes, se esforqariam para absolver os contrabandis- 
tas seus compatriotas: resolveu a vista destas ponderagoes, recomen- 
dar a V. Excia., que se dirija a esse ministerio, fazendo-lhe sentir 
que o governo imperial esta convencido de que a unica providencia 
capaz de desanimar os infames contrabandistas de escravos, e que o 
governo inglez venha a ser juntamente com o Brazil e Portugal, uma 
das partes contractantes de uma convenqao que se deve qManto antes 
fazer, debaixo destas duas principaes bases: 

1.° O cruzeiro de navios de guerra das tres naqoes 
nas costas da Africa e do Brazil. 

2.° A imposi^ao da pena de pirataria aos subditos das 
mesmas nagoes, que forem aprehendidos contrabandeando em 
negros africanos. 

Deus guarde a V. Excia. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 17 de Manjo de 1836. — Jose 
Ignacio Borges". 

E esse oficio a prova de que, Feijo, nao havia alterado 
o rumo da linha de conduta, estabelecida, por ocasiao da 
feitura de seu testamento e consolidade, por ocasiao do 

manifesto langado ao povo, quando assumiu a Regencia, 

So meio seculo depois, no Brasil viu se realisarem os 
esforqos de Feijo, mas a medida posta em lei, em favor dos 
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escravos, nao deveria os favorecer, pois antes, quando eles 
eram privados da liberdade, sens senhores, interessados no 

trabalho por eles produzido e na sua procreagao, porque 

com ela ia em aumento o sen capital, cuidavam em os con- 

servar e de os tratar. Depois de, quando eles ganharam a 

liberdade, foram repentina e bruscamente atirados as du- 

rezas da luta pela existencia, sem ter ninguem por si, a 

enfrentar a concorrencia, sempre vitoriosa, de gente mais 

bem aparelhada que eles. 

Com essa medida libertadora de 13 de Maio de 1888, 

os escravos entraram em decadencia, sob todos os pontos de 
vista, e sofreram principalmente, onde o bra^o extrangeiro 

ia, os suplantar com mais vigor, como aconteceu no sul do 
pais. Alem dessas condigoes, que iriam levar a negrada a 
ruina economica, biologica e social, eles, ainda, nesse sul 

ingrato tiveram que, enfrentar condigoes climatericas, que 

nao Ihes eram favoraveis. O sul era para eles muito frio, 

de temperatura muito variavel. 

Eles, mal nutridos, pela inferioridade economica, com 

menos poder aquisitivo, pela sua inferioridade economica 

e mental, frente aos elementos exoticos, entraram para a 

decida rapida da decadencia e da extingao. Eis as tuber- 

culoses ! Eis as pneumonias! Eis as familias mal constitui- 

das por essa gente, que para a sua salvagao, fora preferivel 

que, ainda estivesse a gemer no cepo da escravidao! Ao 

menos ali, haviam quern deles cuidasse, com o interesse eco- 

nomico a Ihes acicatar! E' isso que acontece em S. Paulo, 

onde essa situagao se espalha ante a observagao menos es- 
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pecialisada. (Ellis, "Populagoes Paulistas", Cia. Editora 
Nacional, Serie Brasiliana) (28). 

4 * * 

Um dos tragos, que mais definia a mentalidade de 
Feijo, era sem duvida a extraordinaria firmeza de sua con- 
vigoes, a maravilhosa coerencia de suas atitudes. Ele 
para manter um ponto de vista, antes sustentado, nao se 
amoldava a nenhuma situagao superveniente. Tal era o seu 
amor a liberdade que, foi uma marca indelevel no carater 
firme de Eeijo. Nao fosse a sublime tolerancia, a luminosa 
cordura e o religiose respeito pelas convigoes alheias, nos 
teriamos em Feijo uma repetigao de Calvino, esse rigido e 
puritano iniciador do presbiterianismo e guiador dos hu- 
guenotes, ou um Savonarola, que Alexandre VI queimou 
para mais caraterisar ainda o seu papado. 

Fosse Feijo, temperado de Torquemada, teriamos no 
sacerdote de ferro um fundador de religiao, com todo aquele 
espirito de intolerancia de um John Knox; mas a natureza 
nao quiz cumular na mesma pessoa, duas mentalidades, de 
modo que, assim, se escapou para a nossa gente a oportuni- 
dade de ter um cisma novo. Mesmo assim nao falta quern, 
(Calogeras, "Politico, exterior do Imperio", vol. Ill) queira 
sustentar que, Feijo, procurou realisar um cisma religiose, 

(28) Feijo era a favor da libertagao dos escravos, emquanto que o 
seu grande adverfario, parlamentar, Bernardo de Vasconcellos foi um encar- 
nigado escravocrata. 

Octavio Tarquinio de Sousa a pgs. 241 de seu trabalho "Bernardo 
Pereiro de Vasconcellosreproduz um trecho da oragao deste parlamentar 

pronunciada a 25 de Abril de 1843 quando ele exclamou; 
— "A aboligao deve trazer tendencias barbarisadoras". 
Octavio Tarquinio comentando essa passagem, diz que, Bernardo, se 

mostrava " cada vez mais escravocrata, cada vez mais partidario do trafico 
africano ". 



— 305 — 

entre nos. Nao ocorreu ao historiador, que com tanta infe- 
licidade tomou esse ponto de vista, que faltava a Feijo urn 
espirito intolerante, massa de que se fizeram os Melanchton, 
os Inacio de Loyola ou os Wicleff. Feijo nunca teria po- 
clido ser um fundador de religiao, nao so porque Ihe faziam 
falta esses atributos que circundam a intolerancia, como nao 
Ihe sobrava o misticismo dos Mahomet, ou dos Jan Huss, 
ou ainda de S. Francisco Xavier, ou de um Pedro o Eremita, 
ou de um Jansenius. (29). 

O trago, que marcou sensivelmente a mentalidade de 
Feijo, com um sinal indelevel foi como se ve o espirito 
abolicionista, filho do seu grande amor a liberdade. (30) 

Nao so, todos os atos de Feijo, se achavam saturados 
desse espirito, que se aninhava no mais intenso liberalismo 
mesmo aqueles, que mais de perto diziam respeito com a sua 

empobrecida economia, como nos que, mais tocavam com os 
negocios publicos, de qualquer natureza fossem eles, Ja 
vimos como, no que Ihe dizia respeito, ele dispoz no seu tes- 
tamento; ja vimos tambem como, ele persistia nesses princi- 
pios, em relagao a economia publica, com as suas instrucgoes 
ao Marques de Barbacena, enfrentando, por isso, todas as 
borrascas, que naturalmente Ihe advinham de um ambiente, 
em que a escravidao, era nao so uma necessidade, mas que 

(29) A magonaria tentou mesmo fazer com que Feijo cindisse o cato- 
licismo, fundando uma Igreja brasileira: independente da de Roma, como 
o e a Anglicana, que Henrique VIII e Cromwell, o chanceler da primeira 
metade do quinhentismo na Inglaterra, foram os autores, mas Feijo recuson, 
pois ele era profundamente catolico, e absolutamente abnegado. 

Infelizmente a convigao disso nao pode ser estribada em documentagao 
que nos falta, mas a verosimilhanga se encarrega de suprir essa deficiencia. 

(30) Feijo possuia uma formagao a mais liberal possivel e isso fazia com 
que, ele se chocasse com a velha mentalidade que em Itti era representada 

pelo seu maximo corifeu, o antigo Capitao Mor Vicente da Costa Taques 
Goes e Aranha, que sobre ele assim se manifesta J. M. d'Azevedo Marques: 

Cad. 20 
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se achava cristalisado nesse espirito, recebido atraves de 
geragoes, que se haviam ido, mas que haviam transmitido 
essa noqao aos de entao. 

Mas Feijo ainda ia alem! 

Ele queria realisar, tudo que pudesse, em beneficio a 
essa gente sofredora, que gemia sob o latego de seus senho- 
res. Muito pouca cousa haveria de ser conseguida, mas, ao 
menos, o exemplo haveria de ficar. 

Foi assim que, mesmo em 1836, ele continuava a mau- 
ler o mesmo espirito, fervido e intransigente em prol da 
liberdade. Nessa data, em 31 de Dezembro, ele mandava 
ao Juiz de Paz do Districto do Sacramento o seguinte ofi- 
cio: 

"Constando ao Governo Imperial que em uma casa de 
pasto da rua Conde n.0 4, fora na manha do dia 29 do cor- 
rente atrozmente espancado por seu senhor um escravo com 
grande offensa da moral publica, escandalo dos vizinhos. c 
violagao das leis do Estado, que somente autorisam aos 
senhores para castigarem moderadamente os sens escravos, 
e jamais para inflingir-lhes castigos desmedidos e violentos: 
— O Regente em nome do Imperador o sr. d. Pedro II or- 
dena que V. passando immediatamente a dita casa, proceda 
a corpo de delicto e as competentes informaqoes, dando conla 
do que se achar, com as copias dos autos a que proccder, 
afim de que se possam dar as devidas providencias, como re- 
querem a justiqa e a humanidade. Deus guarde a V. 

Paqo em 31 de dezembro de 1836". 

"Assim chamava-se o famigerado capitao mor de Itu, de jamais esquc- 
cida recordaQao nas tradigoes do absolutism©. 

Faleceu nesta vila nos primeiros dias do mez de Setembro de 1825, em 
avangada edade. Referem-se ainda hoje muito-. de seus atos de dureza, que 
alguns cons'deraram como anedotas. Em 1821, quando as ideas liberais come- 
gavam a tomar desenvolvimento, e que os homens patriotas de S. Paulo 
preparavam a opiniao publica para a emancipagao do Brasil, o capitao mor 

de Itu denunciou o Padre D.ogo Antonio Feijo ao Capitao Mor general 
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Ainda deveria decorrer mais de meio seculo para o pais 
assistir a concretisagao do ideal de Feijo. Isso seria no 
periodo imperial, daquele menino louro, de olhos muito azuis, 
claro como leite, que era o sr. D. Pedro II, quando ele emol- 
durasse o seu rosto patriarcal e ja enrugado, com a faixa 
nivea de longas barbas, mais brancas que a edelweiss. 

Referendaria o ato da aboliqao o neto daquele grande 
amigo de Feijo, em Sao Paulo, que foi o Cunha velho, o 
ilustre Rodrigo Silva, filho desse outro amigo de Feijo, para 
quern ele prognosticava sempre o baronato do Tiete, o magno 
rio piratiningano, Jose Manoel da Silva. 

Feijo, nao veria porem a concretisaqao desse seu de- 
sejo! 

Teria sido pieguismo de Feijo, esse por ele demonstra- 
do a Ihe conferir ideias tao favoraveis a libertagao? 

ie ± 

Joao Carlos de Oyenhausen, como homem perigoso, com ideas criminosas de 
liberdade, aconselhando que era conveniente deporta-lo para longe de Itu, 
para distancia nao menor de 30 leguas. 

* * * 

Este Vicente da Costa Taques Goes e Aranha, era um velho ranzinza, 
profundamente retrograde. Certa vez ele se apresentou a Pedro I, ja em 
pleno oitocentismo, vestido ainda com roupagens setecentista, com calgoes 
curtos, cheios de fitas e lagos, com meias compridas, chapins de veludo, e 
casaca vermelha. Pedro I, pensou se tratar de algum velho doido, quando 
ele disse ao entao principe real que com aquela farda havia servido Dom 
Jose I, Dona Maria I sua filha, e Dom Joao VI, o entao rei de Portugal 
que ja havia partido para alem-Atlantico. 

So entao Pedro verificou se tratar de um daqueles velhos servidores de 
sua familia que se havia fossilisado no velho conservatorismo colonial 
setecentista e que nao havia caminhado com a evolugao progressista e liberal 
Deu-lhe uma comenda ou um habito que deveriam sinificar a gratidao dos 
Bragangas. 

* * * 

Vicente da Costa Taques Goes e Aranha, era tio de Paula Souza e 
Mello, tendo educado o grande liberal, politico do primeiro Imperio e da 
Regencia, esse grande amigo de Feijo. 

Por esse motivo o velho capitao mor nao podia perdoar a Paula Souza 
e contra ele se encarnigava de modo todo particular. 
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Nao creio. Nao obstante nao ser eu um partidario da 
igualdade das ragas humanas e crer, com absoluta sincerida- 
de na inferioridade fisiologica e psicologica da estirpe 
africana, raciocinando sempre de acordo com os meus ar- 
gumentos (Ellis, "Populagoes Paulistas"; "Evolugao da 
Economia Paulista") nao sou apologista dos principios la- 
pougeanos, consagrados no hitlerismo. 

Penso que Feijo emitia essas ideias liberals, porque ele 
era um sincero partidario dos principios vitoriosos da re- 
volugao francesa. Tudo quanto dizia respeito a liberdade 
humana encontrava no espirito tolerante do padre paulista 
um decidido campeao, que ingressava na lide com desassom- 
bro e quebrava langas, em favor da sua tese. Esse seu 
extremado liberalismo, era filho de seu sofrimento, que 
provinha de sua situagao de origem incognita, a qual cunha- 
ra em seu espirito um lago de solidariedade para com todos 
os que tern um espinho qualquer a Ihes alfinetar a alma. 

Dai a sua sublime tolerancia! Dai o seu liberalismo! 



CAPlTULO XIX 

REI CONSTITUCIONAL 

Feijo retornara a Corte carioca. 

Ele refazia, em sentido inverse a sua viagem de 
tres anos antes, por esse vale do Paraiba, onde ele 
via os primordios da decadencia se esbogar, com o de- 
bastamento das matas, deixando campo livre a erosao 
para carrear dos cimos dos cabegos a fertilidade, antes 
segnra pelo emaranhado da mataria. O plantio do cafe 
pelos espigoes e o arroteamento das terras pelas serranias. 
fizeram com que o humus de toda essa regiao se escor- 
resse pelas baixadas, onde iria tornar dadivosos e fecun- 
dos os varzedos do grande rio, que carreava grande par- 
te desse humus, para fora do territorio nacional, levan- 
do-o para o oceano, que o recebia em seu bojo tempes- 
tuoso e ululante. 

Ai estavam afazendados, os potentados dessa es- 
trondosa aristocracia colonial do primeiro reinado, a qual 
Feijo, tanto se opuzera a que fosse formada, mas o es- 
touvado principe, que imperava no Brasil, nao quiz ou- 
vir a voz calma da razao, que falava pelos conceitos 
prudentes e avisados do ilustre sacerdote. 

Mas, quanta diferenga, da vez em que Feijo voltava, 
para Sao Paulo em 1832, derrotado pelos Andradas, o 
que o obrigara a abandonar o ministerio da Justiga! 
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Ele agora triunfante, havia sido eleito Regente 
do Imperio! 

Ei-lo, no degrau supremo da hierarquia politica do 
pais! 

Vencera a sua politica! Conseguira ele, Feijo se 
erguer da suprema sotoplanura de um engeitado, a mais 
alta posigao, que um mortal poderia atingir no Brasil! 

Abandonado a soleira de uma porta, com o labeo 
infamante de filho de pais incognitos, a Ihe crestar a 
fronte, ele Feijo, a custa da fortaleza de seu carater, 
do vigor masculo de sua alma, havia conseguido subir 
ate chegar triunfante ao trono, 

Esse exemplo de virtudes espartanas, ficara para a 
posteridade, afim de que, ela veja que, a aristocracia 

nem sempre e o padrao suficiente, para levar alguem 
para cima, afim de que ele veja que, nem sempre a in- 
teligencia faz veneer um individuo; este, as vezes, consegue 

acender quasi que unicamente pela tempera de seu carater, 
ou pela firmeza das Hnhas mestras da sua vontade. 

Eis os raciocinios, que povoavam a imaginaQao fer- 
vida daquele que, fora eleito rei constitucional do Brasil. 

For fim chegara ao Rio de Janeiro e se encaminha- 
ra para a velha casa da rua do Conde. Ai havia mais 

frescura que a fornalha, que, era o Rio de Janeiro nos 
meses de verao. O Rio de Janeiro, de entao, se afuni- 

lava em ruelas e becos, que se saturavam no cheiro 

do bacalhau importado do Reino, pelos atacadistas lu- 

sos e na pestilencia, que gerava a febre amarela. Nos 

arredores havia mais oxigenio, saido de espessas mas- 
sas de verdura das matas, que iam ate o Corcovado 
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a emendar por outro lado com a Tijuca. O ar assim re- 
frescado por tantos arvoredos, que frondejavam um solo 
elevado, tambem recebia um delicado sopro do mar, que 
a briza fazia chegar ate aquela regiao, que se embebia 
de ar puro e penetrante. Ao menos, os que, ai mora- 
vam ficavam livres do calor infernal, que tornava insu- 
portavel o litoral tropical. 

Feijo maldizia a corte ser a beira mar, e nao na mon- 
tanha, em cujo clima ele se dava bem, Feijo nao su- 
portava o ribamar! 

Ele precisava de altura, onde o calor de uma lati- 
tude tropical, fosse amainado pela elevagao, onde o ar 
seria mais diafano e mais tenue. 

No dia 9 de Outubro, para quando fora designada 
a sua posse, Feijo nao pudera sair do leito. A moles- 
tia, que o deveria vitimar, oito anos mais tarde, adean- 
tara-se muito na sua marcha. Ele tropego e sem forqas, 
com os movimentos das pernas, feitos em extrema difi- 
culdade, nao podia se manter de pe, sem o auxilio de ben- 
galas, nas quais se apoiava. 

Tambem a edade, ja o fazia avelhantado. Oh! Ele 
se lembrava bem do seu vigor, ainda quando ministro 
da Justiga! De entao, os seus cabelos se agrisalharam, 
o seu olhar ja nao tinha ao avivar aquela chama de 
vida que o fazia hipnotisar o perigo! Tantas vezes ele 
afrontara a morte, quando dava aquelas ordens bravias, 
aos seus subordinados militares no ministerio da Justiga! 

Hoje Feijo, estava muito mais cangado da vida. A 
cruz que, ele carregava parecia-lhe mais pesada! As 
responsabilidades eram maiores! Ele seria mais pru- 
dente! Mais calma seria a sua agao! Mas as suas 
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atitudes, essas nao mudariam! Feijo, tinha especial 
culto pela coerencia. Sua vida era uma linha absoluta- 
mente reta. Dela, ele nao se afastaria. Poderia ele 
atingir as idades mais avangadas, mas a sua conduta 
teria de ser sempre a mesma. 

Por isso e que, vemos o novo Regente levar, para a 
suprema curul, o mesmo temperamento do antigo depu- 
tado as cortes portuguesas, ou do antigo ministro da 
Justiga da Regencia trina, e possivel que Feijo ja nao 
livesse o mesmo ardor, mas a sua norma de agao seria 
identica. 

Ele seria sempre o mesmo homem, esse artezao vigoro- 
so da forga e da energia, esse varao inflexivel, que nao tre- 
mia, nem mesmo a face dos maiores abismos. E' que, ele 
Feijo, tinha atras de si uma forga inegualavel, que Ihe em- 
baseiava as atitudes. Era uma conciencia pura e virginal 
nivea como a "edelweiss" das montanhas suigas, brilhante 
como as laminas auriferas do Ophir ou do Sabarabugu, ou 
como o diamante do Golgonda, forte como os muros de uma 
fortaleza medieval ou de um "Kraal" palestinico. 

No dia 12 de Outubro, porem, Feijo, melhorando dos 
seus achaques, se levantou e se dispos a ser empossado, na- 
quele mesmo dia. Foi assim que, as 10 horas da manha, 

se reunira o Legislative, composto das duas Camaras. As 
11 horas, menos um quarto, Feijo aguardava a solenidade. 
Ele estava todo de preto, metido na sua sobrecasaca, que 
Ihe vinha ate os joelhos, a qual ele trazia aberta, mostrando 
o colete a fantazia de seda igualmente preta, com pingos 
azuis, destacando um colarinho branco e muito alto, como 
exigia a moda de entao, envolvido por uma gravata, muito 
gorda de seda preta, a qual dava duas voltas em torno de 
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seu pescogo taurino. Feijo, trazia nas maos um chapeu alto, 
tambem de feltro negro e se apoiava em uma preciosa ben- 
gala de ebano negra, o que mais fazia resaltar o seu castao 
de ouro, combinando com a ponteira fulva de igual metab 
Ligeiramente palido, calmo, porem sem comogao, Feijo, 
mostrava em seu semblante escanhoado, masculo e severo, 
aquele cunho de espirito, de decisao e de coragem civica, 

que era fartamente conhecido de todos, e que o tornava 
bem concio de seu proprio valor, ainda que, diminuido pela 

sua extraordinaria modestia. 

Feijo, tendo deixado o chapeu e a bengala, em maos de 
um continuo, penetrou no recinto, que se fez impressionantc, 
em seu silencio, que respirava a solenidade do ato, que 
se ia passar. As galerias do Parlamento estavam repletas 
de povo, que ia assistir emocionado a cena da posse do novo 
dirigente do pais. 

Este tomou assento na meza, a direita do presidente, 
e todos, de pe, assistiram o juramento, que era feito de joe- 

Ihos, com as maos postadas nos Santos Evangelhos, que es- 
tavam nas maos do Presidente do Legislative. 

Feijo de joelhos, com voz clara e frase forte profere 
entao as palavras: 

"Juro manter a religiao catholica apostolica romana, a integn- 
dade e indivisibilidade do imperio, observar e fazer observar a cons- 
tituiqao politica da naqao brasileira e mais leis do imperio, e orovsr 
ao bem geral do Estado quanto em mim couber. Juro fidelidade ao 
senhor D. Pedro II, e de entregar o governo a quern pela con.-ti- 
tuicao competir". 

Esse juramento proferido, foi a seguir escrito e assi- 
nado. 
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O novo Regente, ao sair, foi delirantemente aclama- 
do pela multidao, que se comprimia a saida, para ver aquele 
que iria ser o mais alto dirigente da nagao, o seu rei cohs- 
titucional. Constituindo o Ministerio, o primeiro gabinete 
da Regencia una, foi baixada a seguinte proclamagao ao 
povo: 

"Brasileiros. Collocado no Governo pelo voto nacional, e men 
dever expor-vos com franqueza os principios que dirigem a actual 
administragao, e manifestar-vos os sentimentos de que ella se acbo 
possuida com relaqao a causa publica. 

A constituiqao do Estado e a lei suprema a que tanto os cida- 
daos, com o mesmo Governo devem prestar culto e homenagem, par 
ser a expressao da vontade geral: ella e o addicional, serao religio- 
sa e muito lealmente observados. O governo longe de disputar as 
provincias, o gozo de vantagens que a reforma Ihes outorgou, sera o 
primeiro em mantel-as litteralmente instruindo convenientemente aos 
presidentes, como seus delegados, para que o espirito e a marcha 
da administraqao sejam francos e uniformes a este respeito em todo 
o Imperio. 

A escolha de empregados publicos, amigos de nossas institui- 
qoes, caracterisados pela sua probidade e aptidao, sera um dos piinci- 
paes cuidados do governo; elles serao aproveitados onde quer que 
se encontrem, quaesquer que tenham sido ate agora as suas opimoes, 
ou o partido a que tenham pertencido. Todo o brasileiro tern direito 
aos cargos publicos. uma vez que, alem dos outros requisites que a 
lei possa exigir, seja dotado de talento e virtudes. 

A primeira necessidade de um governo e o caracter de estabili- 
dade. Nem os seus principios mudarao, nem empregado algum sera 
removido por declaraqoes vagas, ou por intrigas sempre perniciosas. 
A demissao sera precedida de exactas informaqoes, e so tera lugar 
quando fallecer inteiramente a esperanga de correcqao. 

O homem de probidade deve considerar-se seguro em seu pos- 
to; elle encontrara no governo forte protector contra a maledicen- 
cia e a calumnia. 
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A religiao, base da prosperidade publica e individual, verda- 
deiro apoio das leis, solida garantia da moral, sera mantida e profuu- 
damente respeitada. O Tribunal, porem, da consciencia sera im- 
perscrutavel ao governo, e o homem religiose podera debaixo da 
pioteojao da constituigao fazer livre uso dos principios que a sua 
razao Ihe dictar. 

A impunidade deve cessar: a tranquilidade publica deve descan- 
<;ar sobre bases mais firmes e seguras. O governo sera infatigavel 
em promover a execugao das leis penaes: cumpre que o cidadao pa- 
cifico, o homem honesto nao esteja a discrigao do turbulento e do 
perverso. Todo o habitante do Imperio encontrara no governo asilo 
a opressao: elle e o protector de seus direitos. 

A marinha e o exercito serao convenientemente organisados. O 
governo deve ter a sua disposi<;ao os meios necessaries para fazer 
rcspeitar as leis e exeoutar a vontade nacional. Nao sera esquecida 
a sorte de tantos oficiaes desempregados sem esperanqa de accesso. 

A arrecadaqao das rendas publicas far-se-a com zelo, mas sem 
vexame, e a mais severa economia nas despezas convencera os bra- 
sileiros de que nem patronato, nem consideragoes pessoaes regulam 
a partilha desse deposito de parte de sua fortuna, que somente sera 
applicado as necessidades do Estado. 

Nossas rela^oes externas serao mantidas e ampliadas, mas o go- 
verno esta firmemente resolvido a nao sacrificar em caso algum a 
honra nacional. Nunca sera provocador, mas sustentara sempre 
dignamente os direitos de uma naqao briosa, certo que os brasileiros 
saberao acudir as reclama^oes de honra e do dever. 

A agricultura merecera ao governo especial attenqao. O lavra- 
dor entre nos ignora ainda os principios desta arte, que tantos pro- 
gressoj tern feito entre outros povos, e por meio da qual espera o 
governo que os brasileiros aprendam a aproveitar os thesouros com 
que a natureza os enriqueceu, e que, apparecendo por toda a parte 
abundancia, nao tenham que invejar a povo algum sobre a terra. A 
ambundancia seguem de perto a industria, a sabedoria, a riqueza, e 
com ellas a publica prosperidade. 

A presente introducqao de colonos tornara desnecessaria a escra- 
vatura, (Eis o abolicionista!) e com a extincqao desta, muito lucrara 
a moral e a fortuna do cidadao. 
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Perscrutando cuidadosamente todos os defeitos e abuses que 
possam existir nos diversos ramos da publica administraqao, o gover- 
no sera solicito em applicar, ou proper as providencias e medidas 
que forem aconselhadas per um espirito circumspecto de reforma. 

Brasileiros: o governo fiel ao sea dever, promovera com assi- 
duidade e desvelo a prosperidade publica; e pela exacta observan- 
cia da constituiqao e das leis empenhar-se-a em tornar a monar- 
chia constitucional cada vez mais digna do vosso amor e veneragao. 
Ella e a garantia mais solida da paz e seguranqa, que tao propicias 
sao aos progresses da industria e da civilisaqao, e ao desenvolvimen- 
to dos prodigiosos recursos do nosso abenqoado paiz. 

Brasileiros! Os poderes politicos do Estado sao delegaqoes 
vossas: cumpre respeitar a vossa mesma obra. Sem veneraqao as 
leis, sem respeito e obediencia as autoridades publicas, nao pode 
subsistir a sociedade; a feroz anarchia, abandonando o fraco ao forte, 
o pequeno ao grande, o desvalido ao poderoso, devora em poucos 
dias o povo que sacode o suave peso das leis, e desconhece as aatori- 
dades. Reuno-vos portanto em torno do governo e coadjuvai-o nos 
esforqos que ha de empregar para consolidar a vossa felicidade e a 
gloria da patria. 

PALACIO DO RIO DE JANEIRO, em 24 de Outubro de mil 
oitocentos e trinta e cinco, decimo quarto da Independencia e do Im- 
perio. — DIOGO ANTONIO FEIJO, — Antottio Paulino Limpo 
de Ahreu — Manoel Alves Branco. — Manoel da Fonseca Lima e 
Silva. — Manoel do Nascimento Castro c Silva 

Tenho visto algures a critica, sobre Feijo, de que ele 
nao era propriamente um estadista porque, nao Ihe sobravam 
dotes inteletuais ("Politica exterior do Imperio", Calo- 
geras). 

Entretanto, se Feijo nao possuia a centelha do genio, 
se a ele, nao havia a natureza favorecido com um estalido, 
semelhante ao que havia integrado Vieira, entre os ilumina- 
dos, se a jazida da sua cultura, nao tinha a profundidade do 
Oceano Pacifico, nem a altura do Himalaia, entretanto 
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e forgoso convir que, esse manifesto ao povo fere assuntos, 
que denotam percuciente visao. 

Eis, por exemplo, a questao da escravatura a ser resol- 
vida pela colonisagao. 

Feijo, com o seu espirito extraordinariamente humani- 
tario, havia sempre demonstrado pendores inequivocos pela 
libertagao do negro. Ele feria a tecla de sua predilegao, 
novamente nessa fala ao povo. Alias o seu testamento, o 
qual figura no capitulo anterior, nao nos faz senao revelar 
essa trilha, nitida no seu espirito bravio, mas que, era im- 
prenado de uma imensa bondade, Depois a missao que, 
ele como Regente confiara ao Marques de Barbacena, como 
veremos em capitulo, que vira depois deste, e o sinal, bem 
vincado na administragao de Feijo de que, ele persistia em 
caminhar por essa vereda. 

Vemos hoje, quanta razao, tinha o Regente, ao dizer 
que, a introdugao de colonos tornava inutil a continuidade 
da escravatura. O Estado do Rio de Janeiro, nao querendo 
recorrer a imigragao, para substituir o escravo, como brago 

das suas magnas lavouras de cafe, teve que assistir ao dra- 
ma pungente da sua decadencia e extingao, agonia e morte, 
que se materialisam em cifras, ao se verificar que, de 1890 
a 1922 pelos recenseamentos federais a populagao fluminense 
decresceu, e que se pode testemunhar, ao se ver a ondulagao 
de cabegos desnudos e atapetados do verde das pastagens, 
que constitue o hinterland montanhoso do Estado do Rio; so 
agora, meio seculo depois, em renascenga na zona da baixada 
do Paraiba com o agucar. Emquanto isso, S. Paulo, que 
havia, mais previdentemente, feito buscar a colonisagao in- 
tensa, para substituir as suas lavouras, ja extensas, o brago 
escravo abrutamente suprimido, gosou de surto colossal 
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de inaudita prosperidade, nao so, podendo manter, em alto 
nivel a sua agricultura, como expandi-la e atrair ainda as 

populagoes de Estados vizinhos, menos previdentes, que 
haviam entrado em decadencia, pela medida impensada e 
drastica da supressao brusca da escravatura. 

Nessa epoca a Inglaterra, com o seu liberalismo, era a 
pioneira do movimento, que se fazia intense, como um in- 
cendio na macega, a favor do negro. Entao, os whiggs, a 
frente dos quaes estava lord Grey, vinham de operar uma 
serie de reformas, entre as quais a aboligao da escravatura. 

Isso tudo, se conformava perfeitamente as ideias de Feijo, 
que se fosse inglez, estaria militando entre esses whiggs. 

Foi por isso que, o Regente langou mao dos servigos inesti- 
maveis do Marques de Barbacena, para obter em Londres, 

medidas no sentido da efetivagao de fato da supressao 
do trafico de escravos, que no Brasil era ilegal, desde 1831, 

mas que nao tinha sido levado a risco na sua repressao. 

Outro ponto que, esta a depor a favor da visao politica 
de Feijo, o que define bem a sua percuciencia, esta em que, 
ele no seu manifesto, dirigido ao povo, se mostra zeloso da 
efetivagao das reformas, constantes do Ato Adicional. 

Nao fosse ele, um espirito inclinado para a federagao, 
que mais tarde deveria culminar na organisagao brasileira, 
nao se teria detido, de uma forma tao especial, no tocante 
ao Ato Adicional, usando de uma linguagem, em que, se 
pode ver o desejo, que ele tinha de que, as provincias gosas- 
sem de franquias, outorgadas pelo adendum reformatorio 

a Constituigao unitaria de 1824, e teria usado da mesma 
forma ilusionista, que fez o govern© conservador, com que, 
mais tarde, fossem adotadas medidas legislativas interpre- 
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tatorias, as quais vieram destruir, o que havia o Ato Adi- 
cional, sinificado de um passo a frente, 

Ora, quem assim preve o future, e fala dessa maneira 
ao povo, so da mostras de atilado espirito de visao, que so 
pode encontrar casulo, em uma inteligencia aguda, servindo 
uma cultura acima da mediana, cerebro capaz de observaqoes 
sobre a psicologia coletiva. 



CAPlTULO XX 

O MARQUES DE BARBACENA (31) 

Quando Feijo assumiu a Regencia, encontrou um pro- 
blema dificil, entre os muitos, que imperavam por uma 
solugao. Era o da escravidao. Isso dependia de o pais, ter 
na Europa e principalmente na Inglaterra, uma pessoa de 
confianga, que reunisse outros atributos, em torno da sua 
pessoa, como por exemplo, de atilamento de espirito, de faci- 
lidades nos meios governamentais e politicos de Londres e 
de recursos financeiros, de modo que, nao ficasse pesado aos 
cofres imperials. 

O marques de Barbacena estava nestas condigoes. Nao 
Ihe faltava um so requisite, para o exercicio de tao delicada 
missao. Felisberto Caldeira Brant Pontes, era, de fato, um 
homem extraordinario. Especie de fac-totum, nos primeiros 
tempos do novo pais. Barbacena foi diplomata, financista, 
homem de negocios, inteletual, general, estadista, etc. 

(31) Com o Marques de Barbacena se confirma bem o proverbio popular 
que diz que o bocado nao e para quern o faz. 

Barbacena era um desses super-homens de grande visao, um desses seres pro- 
gressistas em um grau imemo superiores ao ambiente, que, a sua passagem 
causam uma influencia visivel e nitida na evoluqao dos povos, dos quais esses 
penodos do 1.° Imperio e da Regencia foram tao ricos. 

Abolicionista convito ele foi o autor da lei de supressao do trafico, mas 
ela sofreu um longo sono letargico, nas gavetas do Govemo, ate que em 1850, 
foi de novo essa lei exumada para casualmente se denominar lei Euzebio de 
Queiroz. 

O seu verdadeiro autor porem ficou no anonimato. 
Quando se fala em aboliqao o nome do insigne Marques, nao aparece, 

para surgirem outros que nada fizeram, mas que a consagraqao pouco verda- 
deira com que a historia costuma premiar, ao acaso Ihes foi coroar. 

Assim e a injustiqa com que o homem vai registrando o seu passado! 
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Desempenhou todas essas fungoes, demonstrando grande 
relevo, em qualquer uma delas. Diplomata, ninguem me- 
Ihor do que ele, para resolver um negocio dificil, pois sabia 
empregar a energia e a brandura, quando havia mister, no 
uso de cada uma dessas virtudes. Foi gragas a esses meios 
que, ele conseguiu na Inglaterra o reconhecimento da Inde- 
pendencia. O modo admiravel, pelo qual ele se houvera na 
obtengao de emprestimos, para o novo pais, na praga de 
Londres, a forma magnifica por ele levada a efeito quando 
dirigia os negocios de D. Maria da Gloria, e a obtengao da 
segunda esposa para o Imperador D. Pedro I, D. Amelia de 
Leuchtemberg, foram bem a contrapartida da atuagao de 
Barbacena, como general na campanha da Tndependencia do 
Uruguai (32) e da que esse egregio cidadao desenvolveu, 
quando ministro da Fazenda, Foi, em grande parte devido 
a ele, com o seu ultimo atrito com Pedro I, que com um 
opusculo, em que desmentiu a palavra imperial, que se preci- 
pitou o famoso golpe de 7 de Abril. Um estudo sobre a 
personalidade do Marques de Barbacena, o qual aprofunde 
as atuagoes dessa impressionante figura do primeiro Impe- 

(32) Nao quero falar em Barbacena sem dizer alguma cousa sobre as 
personalidades dos dois chefes: Barbacena e Alvear, como generais na cam- 
panha da Cisplatina. 

Quer parecer-me que, Barbacena se revelou no decorrer dessa campanha 
um chefe emerito, embora mostrando as vezes falhas bastante visiveis a uma 
critica imparcial. 

Assumindo o comando achou um exercito necessitado de tudo, acam- 
pado em local contra indicado e alem de tudo disperso. A sua visao clara 
logo se mostrou a necessidade de mudar de local e de concentrar as suas 
forgas em numero muito inferiores as do inimigo. Levanta acampamento c 

cxpedindo rapidas ordens a Brown, marcha em diregao ao ponto vulneravel 
da fronteira que se propunha a defender. 

De fato Barbacena marchou com um forte guarda flanco, que nao so 
Ihe proporcionou ecelentes esclarecimentos sobre o inimigo como tambem 
o cobriu em absoluto dos olhos do adversario e a tal ponto que, Lavalleja 
que, chefiava o guarda flanco de Alvear, nao conseguiu furar a cortina espessa, 
que Barreto Ihe antepunha, e tanto isso e certo que, Alvear nao poude 
saber exatamente a data em que Barbacena se reuniu a Brown. Alvear 

Cad. 21 
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pensou que, essa junqao se tive^se realisado muito antes de modo qne, desistiu 
de obsta-la quando ainda o poderia fazer. A mesma cousa se podera d:zer 
da brigada de Bento Gongalves que protegeu o flanco esquerdo de Brown, 
e elucidou Barbacena dos movimentos de Alvear. 

Acho que, apos a jungao, Barbacena agiu corretamente so merecendo 
criticas, e bem acerbas, alias, o ter enviado uma forqa tao importante com 
Bento Manoel. 

O general brasileiro nunca deveria ter dado batalha sem ter em maos 
todas as suas forgas reunidas. Se a batalha fosse inevitavel o chefe brasileiro 
deveria ter contemporisado em uma defensiva prudente, ate que Bento Manoel 
chegasse com os mil brasileiros da sua columna volante. Assim os resultados 
teriam sido mais decisivos e talvez em lugar de um Valmy tivessemos tido 
um lena. 

Ainda outro procedimento de Barbacena, que se afigura inexplicavel, e 
incompativel com o de um grande chefe, consiste em que, nao se fez guardar, 
nao se fez esclarecer por um guarda flanco qualquer depois que sa.u de 
S. Gabriel. 

Depois que teve a comunicagao de Bento Manoel, de que o inimigo 
seguramente se dirigia para o Passo de S. Simao, Barbacena, de olhos fechados 

se dirigiu para o do Rosarjo, sem se preocupar de se esclarecer sobre os 
movimentos do inimigo. E assim as cegas nao soube da mudanga da marcha 
de Alvear que em \ez de se dirigir para o Passo de S. Simao o fez para 
o do Rosario. Tivesse Barbacena sabido desta mudanga, teria tido tempo 
de tomar medidas de precaugao que Ihe fizeram falta quando se supreendeu 
com a presenga do inimigo. 

Eis os pontos que emprestam o flanco a critica, a respeito de Barbacena. 
Vejamos agora, Alvear. Penso que iniciou a campanha com uma boa 

concegao; — alias a un ca que se Ihe oferecia adotar. 
Tudo estava a Ihe indicar que se aproveitasse do fracionamento das 

forgas brasileiras. Para isso duas alternativas estavam facultadas a Alvear: 
a) Marchar contra Santa Anna, e forgar os brasileiros a uma batalha 

antes que Brown operasse a jungao com Barbacena. 
b) Marcha rapida entre Barbacena e Brown, impedindo a jungao e 

batendo napoleonicamente cada um de per si. 
A primeira alternativa, Alvear a repudiou, porque "esse piano carecia de 

destreza e dava ao adversario a grande vantagem de esperar-nos intato, 
enquanto que o mov mento que deveriamos fazer para alcanga-lo, por isso 
que nos obrigava a atravessar um vasto deserto, ter-nos-hia destruido as 
cavalhadas, dminuindo as forgas e aumentando as privagoes. Os imperiais 
mantinham ali todos os seus depositos e facil Ihes seria evitar o combate, 
passando o caudaloso rio Sta. Maria que Ihes ficava na retaguarda e cuja 
margem direita poderiam defender a despeito de todos os esforgos do exercito 
repubheano " (nota-se neste texto o proposito ofensivo dos argentinos). " Expo- 
sigao que faz o General Alvear para contar a mensagem do Governo de 14 
de Setembro de 1827". 

Com essas razoes, Alvear adoptou a segunda alternativa, que se fosse 
executada com dec.:ao e energia, promctia farta messe de resultados. 

Com esse objetivo, pois, Alvear voou em diregao de Bage pelo rio Negro 
acima. Para isso destacou Lavalleja que levava a incumbencia de vigiar Bar- 
bacena esciarecendo-o o mesmo tempo o mascarando-o- Lavalleja executou muito 
mal essa incumbencia, pois que nao poude penetrar atraves da cortina com que 
Barbacena se mascarara, que consistia no destacamento Barreto. E assim, Alvear 

chegou ao ponto da jungao Barbacena-Brown, enquanto que o exercito brasi- 
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rio e da Regencia, demostrara em suas linhas mestras, como 
foi grande e de soberana influencia na evoluQao dos primor- 
dios do pais, esse vulto, qtie ora nos interessa, e de que Feijo 
encarregava de tao delicada missao. Feijo, com isso, mos- 
trava querer por em pratica as ideias, que ele vinha acalen- 
tando em seus sonhos e desvaneios e, que ele, havia realisado 
comsigo, segundo se ve do seu proprio testamento. A sua 
diretriz, nesse sentido, era para a libertagao definitiva do 
elemento servil, Eu nao sei, se essas ideias, hoje, possam 
ser encaradas muito favoravelmente, mas nos tempos, em 
que o grande Regente as manifestou, e as adotou, foram as 
mais avangadas e mais de acordo, com a onda de liberalis- 
mo, que invadia todos os recantos do mundo, como reflexo 

leiro ainda estava longe de realisar os seus intentos. Tivesse Alvear tido mais 
decisao e energia, esclarecidas por um exato conhecimento da situagao, Barba- 

ccna nao teria operado a jun^ao com o Marechal Brown, e poderia te-los batido 
separadamente. 

Alvear justifica a sua inatividade em Bage, com os temporals reinantes 
que impediam a marcha, mas e curioso observar-se que, sem embargo, dessas 
mesmas conditjoes cLmatericas as duas fragoes brasileiras nao cessavam de se 
aproximar. 

Nao parece pois que Alvear nessa justificagao tenha sido sincero. A causa 
esta a meu ver em que o General argentine, desconhecendo a situagao, desistiu 
prematuramente do seu objetivo. 

Assim e que antes de haverem os brasileiros operado a jungao que se rea- 
lisou a 4 de Fevereiro, ja Alvear, tomara a diregao Noroeste, caminhando sobre 

S. Gabriel, atravessando 1.° de Fevereiro o IbTamirim. 
Outro erro, inexplicavel, e para o qual nao encontro justificagao possivel, 

consiste em nao haver perseguido os brasileiros depois do encontro do Passo 
do Rosario. 

Com as tropas frescas que Ihe restavam poderia transformar em sucesso, 
essa batalha indecisa, e quiga mesmo realisar o seu objetivo estrategico de 
invadir o territorio do Rio Grande do Sul. 

Se Alvear tivesse perseguido Barbacena, e transformando em fuga aquela 
retirada perfeita e ordenada, executada plos brasileiros, talvez nao tivesse ele 
necessidade de abandonar o solo inimigo e nao fosse obrigado a se internar 

no Uruguai. 
A un'ca razao que vejo nesse proceder esta no escarmento por ele sofrido 

no encontro, e no receio de que Barbacena pudesse voltar reforgado com os 
homens de Bento Manoel. 

Eis o que parece ter sido a Batalha do Passo do Rosario, e o que eu penso 
dos dois comandantes que dirigiram a campanha. 
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das ideias saidas da revolugao francesa, que entao explo- 
diam em todos os quadrantes da Europa, depois de, para ai 
levadas pelas baionetas triunfantes dos soldados de Na- 
poleao e ai germinadas durante varias decadas. 

Foi assim que a 21 de Outubro de 1835, a Regencia 
fazia baixar o seguinte ato: 

"O Regente em nome do imperador, o Senhor D. Pedro II, que- 
rendo aproveitar o distincto merecimento e pratica de negocios diplo- 
maticos do marquez de Barbacena, que parte para a corte de Londres, 
onde se tern de tratar de graves negociaqoes com o governo britani- 
co: ha por bem encarregal-o em uma missao especial junto de sua 
magestade britanica, nomeando-o plenipotenciario de sua magestade 
imperial junto daqnelle soberano, nao percebendo vencimento algum, 
por ter-se assim prestado a esta missao. Manoel Alves Branco, do 
conselho de sua magestade imperial, ministro e secretario de estado 
dos negocios extrangeiros, o tenha assim entendido, e faqa expedir os 
despachos necessarios. 

Palacio do Rio de Janeiro, 21 de outubro de 1835, 14.° da inde- 
pendencia e do imperio. — Dlogo Antonio Feijo. — Manoel Alves 
Branco". 

Essa medida, foi logo seguida das instrugoes, que fo- 
ram entregues ao Marques, as quais estavam concebidas da 
seguinte maneira: 

"Illmo, e Exmo. Sr. Tendo o Regente em nome do Imperador 
o Senhor Dom Pedro II, pelo diploma incluso, revestido a V. Excia. 
com o caracter de seu plenipotenciario em Londres, em uma missao 
especial, apresso-me a transmittir a V. Excia. as suas ordens nas se- 
guintes instrucqoes, que resumem todo o objecto da commissao de 
que houve bem encarregar a V. Excia. naquella corte. 

Perante o governo britannico empregara V. Excia. todos os meios 
ao seu alcance; primeiro para que se possa mais effectivamente re- 
primir no mar o trafico de africanos; segundo, para qae seja revoga- 
do o art. 19 do tratado de 17 de Agosto de 1827, ficando livre aos 
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poderes politicos do Brazil, segundo a letra da constitui^ao, a fixa- 
qao dos direitos de importaqao; systema de sua arrecadaqao e despa- 
cho das mercadorias, que mais conveniente parecer, attentas as ur- 
gencias do estado. Sendo porem difficil cm impossivel que a dita 
revogaqao se obtenha nos termos acima indicados, cumprira que V. 
Excia, se esforce para conseguir a estipulaqao de um novo artigo em 
lugar do revogado, pela qual sejam elevados os direitos de importa- 
qao ao menos nas fazendas finas, mercadorias de luxo, vinhos e 
quaesquer bebidas espirituosas; e pelo qual os preqos para a deduqao 
dos mesmos sejam fixados semanaria ou mensalmente pelos corre- 
ctores e assim se possam aproximar mais aos mercados do que acon- 
tece ou se pode obter com o systema das pautas actualmente. Em 
ultimo caso deve informar ao governo inglez de que nao podendo 
as actuaes chegar para o pagamento da divida, for^oso sera augmen- 
tar a quota dos pagamentos nos armazens, sello, ancoragem, etc., etc. 

Alem desta incumbencia que o regente tern por muito recom- 
mendado a V. Excia. cumpre que V. Excia. procure ama interven^ao 
poderosa para com a Santa Se, pela qual se conclue conciliatoria- 
mente o negocio da nomea^ao e confirmaqao dos bispos do imperio 
do Brazil, que ha tanto tempo pende com desar de ambas as cortes, 
autorisando para V. Excia. asseverar que o governo do Brazil tratara 
quanto antes de restabelecer a antiga disciplina da igreja, si acaso a 
mesma Santa Se continuar a recusar-se a actos de tao manifesta jus- 
tiga e politica, e de que tanto depende a harmonia de ambas as cor- 
tes, que o regente muito deseja conservar inalteravel. 

Sendo evidente a necessidade de principiar-se a estabelecer um 
piano regular de colonisaqao para o Brazil, o regente incumbe a V. 
Excia. de ajustar com qualquer governo, ou mesmo com qualquer 
particular a remessa dos mesmos colonos, para as diversas provin- 
cias do Brazil pela maneira a menos dispend:osa, obrigando-se elles 
a prestar serviqos por trez annos, com a condiqao de Ihes pagar um 
salario moderado, segundo os pre^os dos logares em que se estabele- 
cerem, e findos os ditos annos darem-se-lhes terras sufficientes para 
a lavoura. 

E' da maior importancia para a prosperidade do imperio que 
uma companhia ou banco se encarregue de retirar o papel moeda da 
circula^ao; e V. Excia. fazendo uso dos sens conhecimentos nessa 
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materia, entabolara os ajustes mais vantajosos para conseguir este 
fim e que causem o menor abalo possivel as fortunas partioulares; 
bem entendido se for banco que se venha a estabelecer no Brazil, 
deve elle conformar-se o mais possivel com a lei de 8 de Outubro 
de 1833, admittindo accionistas brazileiras por metade do capital e 
fixando-se alem do qual sera vender as acqoes a quem bem Ihe parecer. 

Alem destas incumbencias, ajustes e estipulaqoes, de que o re- 
gente se dignou encarregar a V. Excia. e cuja definitiva determi- 
naqao fica dependente de ulterior resoluqao do governo a vista das 
propostas que V. Excia. devera transmittir-lhe, devo declarar a V. 
Excia. que o regente o aatoriza a ajustar dous engenheiros peritos em 
abrir fontes artezianas, vindos acompanhados de todos os instru- 
mentos e misteres necessaries; dos quaes um partira directamente 
para Pernambuco e outro aqui; um dito, igualmente perito e pratico 
na construqao de pontes e calqadas, segundo os ultimos methodos da 
Europa; e um machinista director de barcos de vapor; assim como 
dous casaes de suissos habeis para ensino e pratica no Brazil de todos 
os methodos agrcolas empregados nas fazendas normaes de Fellem- 
berg, comprando-se-lhes por conta do governo os intrumentos de que 
necessitarem e qae exigi-em; e duas familias de irmaos moravios 
que se obriguem a estabelecer no Brazil e empregar-se na civil saqao 
e cultura dos nossos indigenas. 

Para que V. Excia. possa fazer as despezas necessarias com a 
remessa dos engenheiros, lavradores, instrumentos, etc., inclusa 
achara a ordem do thesouro sobre os agentes do governo em Londres. 

Tendo assim communicado a V. Excia. o pensamento do regente, 
que muito espera e conta dos talentos e zelo de V. Exc;a., pelo bem 
do paiz, resta que eu me congratule de antemao com V. Excia. pelo 
bom de tao importante commissao e Ihe reintere uma e muitas 
vezes os protestos de meus respeitos e devida consideraqao. 

Deus gnarde a V. Excia. 
— Palacio do Rio de Janeiro, em 23 de Outubro de 1835. —• 

Manoel Alves Branco. 
♦ * * 

Sao de Calogeras, no sen "Politica Exterior do Impe- 
rio" vol. Ill, pg". 54 as seguintes palavras sobre Feijo: 
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". . .Cultura insuficiente, for a do ambit o do direito eccle- 
siastico; vis do menos clara da evolugdo e dos destinos do 
pais", mais "Ndo Ihe pedissem mais, pois ndo era homer,i 
de estado para commentimentos outros..." 

Ora, por muito fino que, tivesse sido o espirito de cri- 
tica do eminente Calogeras, ele estava a merce dos cochilos. 
Este foi um dos mais clamorosos cochilos do ilustre homem 
de letras, pois se Feijo pudesse se enquadrar nas severas 
palavras, acima descritas, como se poderia explicar que, ele 
nas suas instruqoes a Barbacena tivesse assinalado com 
tanta antecedencia a solugao de caso de grande premencia 
qual era o da libertagao dos escravos? 

Essa solugao que, alias, nao era, apenas, posta em evi- 
dencia, em uma so manifestaqao, mas vinha, em uma longa 
cadeia de elos se fazendo notar, como vimos, ao reproduzir 
os termos do testamento do padre e do manifesto do Regente 
Feijo, tinha o sulco da coerencia e Feijo com ela, fazia 
antecipar com a visao clara da evolugao de um problema 
temeroso, que tao de perto dizia respeito aos destinos do 
pais, por mais de meio seculo a sua soluqao. Que homem, 
interessante era esse, que, previa a evolugao nacional dessa 
maneira e Calogeras, nao Ihe reconhecer os delineamentos 
de homem de Estado! 

Por certo, Feijo nao era nenhum iluminado, pela divina 
centelha do genio; ele nao sentira o famoso estalo vieirico, 
mas todos os seus escritos revelam uma visao fora do co- 
mum, exatamente ao contrario do que, Calogeras falou 
sobre ele. O ilustre historiador por certo, quando escre- 
veu essas palavras acima, pouco acertadas, estava viva- 
mente apaixonado, a ponto de ter a sua critica algo defor- 
mada. 
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Nao foi, porem, o problema da libertaQao do negro, o 
unico que se estampava objetivado na frente da visao do 
Regente. Pelas instrugoes acima, vemos que, Feijo prelu- 
diava a politica alfandegaria, que o pais tinha que, seguir 
no decorrer de um seculo. Nessas instrugoes se esboga, 
com nitidez, o protecionismo, que foi a tendencia de Feijo. 

Cra teria sido errado o pensamento do Regente a esse 
respeito? 

Nao era propriamente uma politica protecionista a que 
foi adotada e a que entao, Feijo mostrava querer seguir. 
Era a politica da arrecadagao de rendas alfandegarias, mas- 
carada por um protecionismo. Essa, tern sido a norma 
seguida pelos governos, que se tern sucedido, ate agora. 

Protecionismo foi atingido indiretamente, mas o 
objetivo dos governos centrais, nao era proteger industrias 
dos parques internos, mas sim promover, quanto maiores 
pudessem ser as arrecadagSes aduaneiras. 

Eles tinham uma certa razao nisso, porque nao e pro- 
tecionista a nagao, que quer ser. 

O ser protecionista ou livre cambista, nao depende da 
vontade ou da orientagao doutrinaria dos dirigentes de cada 
pais, mas depende, sim das condigdes de cada um. Ora, o 
Brasil e um pais muito pouco talhado para ser industrial. 
Em primeiro lugar, e um pais imenso, em que grandes e 
incomensuraveis distancias se intercalam entre os nucleos 
de habitantes nacionais, que de fraquissimo poder aquisiti- 
vo e de pequeno "standard" de vida, nao podem consumir 
muito. 

Entre esses fracos nucleos de consumidores, nao exis- 
tem comunicagoes baratas, faceis e abundantes. Dessa 
maneira, nao seria de aconselhar a industria, para um pais 
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em cujo sub-solo nao foi encontrado combustivel, e sem 
capitals a nao ser os extrangeiros, que se deixam tentar por 
uma terra, sempre convulsionada. Com isso, uma politica 
protecionista, nao seria de ser adotada, mas o pais precisa- 
va de rendas e essas deviam ser buscadas nas alfandegas 
com o que, impostos de entrada deveriam ser cobrados, e 
assim se fez o pretense protecionismo no Brasil. Feij6r. 
com as suas instrugoes, acima reproduzidas, deu inicio a 
essa politica, mas que, teria de melhor resolvido um homem 
de Estado, que satisfizesse Calogeras? 

Mas nao se cifra, apenas, na politica aduaneira e na 
politica de libertagao do negro a percuciente visao de Feijd 
Ele, ainda, se mostrou muito previdente no seguimento das 
suas comunicagoes com Barbacena. Foi, assim que logo 
a 3 de Novembro de 1835, ele, por intermedio de Limpo de 
Abreu, enviava o seguinte oficio ao marques, no qual se 
verifica que, Feijo perscrutava, novos horizontes, para o 
povo e o pais, aos quais ele dedicara todo o seu esforgo. 

Vejamos se ainda com este novo golpe de visao iniludi- 
vel ainda pode ser o emerito sacerdote, acusado de falto de 
condigoes de homem de Estado. 

Eis o officio: 

"Illmo. e Exmo. Sr. O regente em nome do Imperador o sr.. 
Pedro II, a quern anima o mais vivo e sincero desejo de contribuir 
efficazmente para os aperfeigoamentos materiaes do paiz, a que estao 
essencialmente ligados os progresses da industria, e da civilisaqao, 
observando por uma parte que o governo acaba de ser autorisado por 
uma resoluqao do corpo legislative para promover por meio de con- 
ceqao de privilegios, a organisaqao de uma ou mais companhias, que 
faqam uma estrada de ferro da capital do Rio de Janeiro para Minas 
Geraes, Rio Grande do Sul, e Bahia e reconhecendo pela outra parte 
que V. Excia. tendo de permanecer por algum tempo na Europa,. 
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podera dar ahi os primeiros passes para conseguir-se com mais fa- 
cilidade a formaqao de taes companhias, tern resolvido encarregal-o 
desta commissao. 

Na certeza, pois, de que V. Excia. prestar-se-ha de bom grado 
a este serviqo, de que devem derivar tantos beneficios a agricultura 
e ao commercio, tenho a satisfaqao de remetter a V. Excia., por 
copia a mencionada resoiuqao, assim como um exemplar da que 
autorisou a companhia do rio Doce a que aquella outra se refere no 
art. 3.° afim de que V. Excia. inteirado das disposiqoes de ambas, 
possa fazer sentir e apreciar a probabilidade dos lucros, e vantagens 
que promette esta empreza. 

Ainda que o regente em nome do Imperador depositada a con- 
fianqa de V. Excia., considera todavia uma obriga^ao a conourren- 
cia de emprehendedores, para que o governo possa conferir os pri- 
vilegios a companhias, que alem de condiqoes menos onerosas, offe- 
recem como principalmente convem, garantias mais solidas ao come- 
do, continuaqao, conclusao e perfeiqao da obra, devendo V. Excia. 
receber as propostas que se Ihe fizerem, e transmittil-as depois com 
informaqoes muito circumstanciaes ao mesmo governo, a quern 
cumpre tomar a respeito a decisao definitiva que Ihe parecer mais 
conveniente. e que opportunamente communicara a V. Excia. 

Deus guarde a V. Excia. 
Palacio do Rio de Janeiro, em 3 de Novembro de 1835. — An- 

tonio Paulino Limpo de Abreu". 

Ora, esse oficio, acima reproduzido, servindo de com- 

plemento as instrucgoes, vem revelar mais um golpe de visao 

do governo regencial, a frente do qual, estava a magestatica 

figura do padre Feijo. 

Parece que, o padre, ja tinha uma visao nitida do papel 

importantissimo e vital das comunicagoes ferroviarias. 

Esse papel, que tanto vulto teria de tomar no decurso desse 
inaravilhoso seculo XIX, deveria representar para o Brasil 
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um fator mais serio, do que para qualquer outro pais no 
mundo. (33). 

Tudo isso, perpassava pela imaginagao de Feijo, que 
parecia compreender, com esse oficio ao marques de Bar- 
bacena, o que as communicagdes ferroviarias representariam 
para o Brasil. 

Ora isso tudo nao era visao? 

Tudo isso nao e videncia de estadista? 

Com esses espantosos golpes de clarividencia inegavel, 
o grande Regente nao se recomendava como estadista? 

Como, entao, Calogeras, nega esses tragos, na persona- 
lidade do supremo governante do pais, nessa ocasiao? E 
os entrega a Vasconcellos o inimigo das ferrovias, o escra- 
vocrata ? 

Penso que, ao fazer o perfil moral do grande Regente, 
Calogeras, se tenha ofuscado pelo brilho inconfundivel das 
ecelsas virtudes, que exornavam o caracter dessa perso- 
lidade. 

Em Feijo, a sua forga de tempera, a sua energia moral, 
a sua coragem civica, a sua lealdade, o seu extraordinario 
amor a sua terra, o seu liberalismo, a sua franqueza, o seu 
supremo desapego as cousas, que diziam ao seu interesse 
pessoal ou aos seus, a sua simplicidade, eram tao fortemente 

(33) Bernardo de Vasconcellos, que Calogeras tanto enaltece, chamando-o 
de estadista, era, entretanto contra as ferrovias, se revelando retrogrado, e de 
espirito tacanho, segundo se verifica do livro de Octavio Tarquinio de Soiisa 
que nas pags. 241, diz: 

" Como Thiers, em Franga, nao acreditava em estradas de ferro e estava 
certo de que o capital empregado nellas nao teria remuneragao, accrescentando 
que a " ferrugem as destruiria 

O future se encarregou de provar que a visao de estadista nao estava com 
Bernardo. 

Entretanto Calogeras, um ilustre engenheiros double de economista e de 
historiador quiz descobrir em Bernardo um estadista! 
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assinalados, de qualquer outro, fator moral ou mental, 
teria por forga de ficar ensombreado por luz tao forte, ema- 
nada de sua tao vincada personalidade. 

Penso que, so por isso, Calogeras nao foi bem justo, 
com as virtudes de visao, e de homem de Estado, que foi 
Feijo, das quais deu mostras bem patentes. 

Querer negar as qualidades de visao a esse homem 
extraordinario e negar a propria luz do sol. 

No Brasil a ferrovia desempenha, duas fungoes bem 
nitidas e bem distintas: 

a) A economica; 

b) A social. 

A economica que e a que, a ferrovia exerce em todos os 
paises do mundo, transportando dos pontos de produgao 
em diregao ao consume, os elementos economicos que o 
pais elabora em seus diversos centres de produgao. 

A social, que para o Brasil e a mais importante, e a 
consistente na que ligando os diferentes nucleos humanos 
de povoamento, separados e diversificados pelas distancias, 
exerce uma fungao eminentemente uniformisadora de cou- 
sas desiguaes. 

O Brasil nao passa de um vastissimo arquipelago, em 
que ilhas numerosas estao isoladas uma das outras; nao por 
um mar transponivel pela navegagao, mas pelas distancias 
terrestres, transponiveis por vias ferreas. 

Esses nucleos humanos, isolados, se diversificam cada 
vez mais, recebendo a influencia moldadoras de ambiente ex- 
ternos, que por sua vez sendo diferentes, nao poderiam 
moldar nucleos humanos a nao ser em divergencia uns com 
os outros. 
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For isso e que, o rio S. Francisco, ligando o norte ao 
sul por uma via navegavel, bem merece ser o rio nacional. 

Para essa situagao de elementos isolados, separados uns 
dos outros pelas distancias, Feijo cogitava de remediar com 
a estrada de ferro, unica terapeutica para esse diagnosii- 
co. (34). 

Como, pois, nao querer atribuir qualidades de homem 
de Estado, para quem raciocina assim? 

So mesmo se podera explicar esse cochilo, o fato das 
mais virtudes de Feijo serem tao luminosas, que produziram 
no espirito do historiador verdadeira estupefagao ofuscante. 

Mas, nao se cifra nisso a visao de Feijo; ele foi alem. 
Ele previu com espantosa lucidez o fato do Rio Grande do 
Sul querer se separar. Foi ainda que uma carta do marques 
de Barbacena, que reproduzo em alguns topicos do magnifi- 
co livro de Eugenic Egas, "Estudos", 199 e 200: 

"Meu bom marquez. Ainda estou vivo, posto que cada dia mais 
descoroqoado de por a caminho esta maquina desmantelada onde 
faltam peqas importantes para cuja factura nao descubro por ora 
artifices. 

O que mais me assusta e o Rio Grande. Mandei para presidente o 
mesmo Jose de Araujo Ribeiro, e este ate hoje ainda nao se dignou 
escrever-me uma Hnha, desembarcando no Rio Grande onde se diz 
esperava respostas de officios de Porto Alegre para deliberar-se, e 
consta que, crescendo a anarchia ja duvidava-se de acceital-o em- 
quanto a assemblea provincial nao resolvesse, etc., etc. 

VAI-ME PARECENDO INEVITAVEL A SEPARAQAO 
DA PROVINCIA, posto que com o tempo ella tornaria a voltar se 

(34) Oliveira Vianna na sua "Evolucao do Povo Brasileiro" precisa neste 
sentido, a forga influenciada das comunicagoes no estado social de um pais. 
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o respeitavel publico consentisse nas medidas que se proporiam a 
assemblea geral e que ella sem duvida regeitara ou nao decidira; 

Rio. 10 de Dezembro de 1835. —Diogo Antonio Feijo. 

Ora, tem um golpe de visao, como esse em relaQao ao 
Rio Grande do Sul, e ser taxado de falto de qualidades de 
estadista, e absolutamente clamoroso! 

E' admiravel a previsao de Feijo, feita logo no inicio 
da guerra dos farrapos, quando em Dezembro de 1835, ela 
apenas comeqava! 

Araujo Ribeiro so entao, havia respondido sobre o 
resultado de sua missao! 

Entao, nem sequer, se falava em separagao, quando so 
depois do famoso combate do Seival, o glorioso caudilho 
Antonio Neto proclamou a independencia do Rio Grande. 
Isso teve lugar a 11 de Setembro de 1836, isto e, quasi um 
ano apos a carta de Feijo a Barbacena. 

E' verdade que, Calogeras nao aceita a tese irretor- 
quivel de que a guerra dos farrapos lutou pela independen- 
cia do Rio Grande! E' isso admiravel em Calogeras um 
historiador esclarecido, que deveria colocar a verdade his- 
torica, acima de qualquer sentimento ou vontade. 

Hoje, ninguem mais discute a tese de haver sido pela 
separagao do Rio Grande do Sul, a guerra dos farra- 
pos. (34a) 

(34-A) A este proposito li recentemente num excelente trabalho de Walter 
Spald ng, publicado na serie Brasiliana da Cia. Editora Nacional. 

O trabalho nega que o movimento farroupilha tenha sido no sentido sepa- 
rati ta e afirma que ele tenha se hmitado ao federalismo. 

E' possivel 1 Acredito porem que Walter Spalding tenha as mesmas ideias. 
A divergencia e mais aparente e e questao de interpretagao apenas. 
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Os trabalhos exhaustivos do dr. Alfredo Rodrigues 
varreram, a esse respeito, qualquer sombra de duvidas, que 

porventura pudessem ainda existir (V. Rocha Pombo Hist, 
do Brazil" vol. VIII, 456). A independencia rio-granden- 
se, so foi proclamada solenemente em Piratim a 5 de No- 
vembro de 1836, segundo se ve de Rocha Pombo, loc. cit. 
vol. VIII. 464. 

Alias esse fato, isto e, de poder Feijo ver claro nesse 
caos a situagao do pais, que ele desanimado diz a Barba- 
cena que o pais era de dificilima governaqao, segundo se ve 
do primeiro topico da sua carta acima. (35) 

Entretanto o trabalho estabelece premissas que nao nos permitem tirar 
condusao outras das que me deram os acontecimentos gauchos. 

Penso que o movimento farroupilha foi separatista e federalista ao mesmo 
tempo. 

Bento Gongalves e seus correligionarios nao atinavam bem com o que 
fosse Federagao. 

Penso que para eles, as unidades federadas deviam ser soberanas, quando 
apenas a autonomia deve caber a elas. 

Acredito que os farroupilhas quizessem primeiro se separar do Imperio 
para depois se federar com quern quizesse. 

(35) Ha quem julgue, essa carta a Barbacena, foi escrita em momento de 
depressao, causada por "condigdes pessoaes pouco lisongeiras(Octavio Tar- 
quinio de Sousa, "Bernardo Pereira de Vasconcellos", 165), pois alera do que 
acima esta reproduzido, em materia de ceticismo, ainda ha os seguintes topicos 
bem sugestivos: 

" Noticias vagas a de que em Pernambuco trata-se de promover 
a separagao e de que emissaries nesse sentido se tern enviado a Bahia, 
onde a idea nao encontrou muita sympathia; comtudo Sergipe, Ala- 
goas e Parahyba farao coro com Pernambuco. La se avenham; 
Deus os ajude..." 

Diz, comentando, Octavio Tarquinio de Sousa, acreditar que Feijo 
estava deprimido, quando era apenas senso de responsabilidade que o empoigava, 
ao ele se desabafar com o amigo: "Estava longe o ministro da Justiga de 
1831-1832; e se seu caracter ainda era o mesmo, — autoritario, altivo, d'.gno, 
se no homem predominavam os imperatives profundos que o faziam um typo 
de grandes virtudes, dele se apoderava uma descrenga incrivel". 



CAPlTULO XXI 

QUESTAO RELIGIOSA 

Neste periodo da vida de Feijo, ele, como Regente do 
Imperio, teve de esqnecer mais uma vez que, era ministro de 
uma religiao. Quando ele assumiu a Regencia ja encon- 
trou a questao do bispado do Rio de Janeiro, que vinha, des- 
de 1833, se demorando em notas e contra notas, entre a corte 
regencial do Rio de Janeiro e o Pontificado. 

Feijo tinha que, por termo a esse estado de cousas. 

Ele fora eleito bispo de Marianna, mas abnegado como 
era, despreendido, como sempre se mostrara, Feijo nao 
aceitou a nomeagao, mas se empenhou com vigor na confir- 

maqao do bispo eleito para o Rio de Janeiro, o dr. Antonio 
Maria de Moura, que eleito, entretanto nao havia sido con- 
firmado, pensava-se que, por suas opinioes a proposito de 
varias cousas de religiao, as quais coincidiram com as ma- 
nifestadas por Feijo. 

" — Quanta ao dr. Moura a questao e outra. Fago o 
maximo empenho na confirmagdo desse titular da Igreja. 
E para tal vou ate a separagdo da Igreja brazileira da de 
Roma". 

Assim refletia o Regente, a proposito desse temerosa 
questao, em que ele se aprestava a travar luta, contra o clc- 
ro romano, indo ate a originar um cisma. 
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Richelieu, tambem assim agiu, quando teve que enfren- 
tar o poderio dos Habsburgo e mais o dos Felipes. Ele, 
entao, esqueceu-se que, era um sacerdote catolico e se aliou 
aos protestantes alemaes, a Gustavo Adolpho da Suecia, a 
Bernardo de Weimar, para poder se contrapor aos "lans- 
kenets" bavaros de Tilly ou aos mercenaries imperiais de 
Wallenstein, impedindo que o catolicismo se apoderasse do 
Norte da Europa. 

Nessa ocasiao Feijo, nao era padre, ele cuidava, ape- 
nas de defender os negocios do pais. Essa abstragao, nao 
deixando que, a sua qualidade de sacerdote pudesse influir 
na marcha da regencia, eleva extraordinariamente o vulto 
do clerigo-estadista, que lembrava o cardeal frances. 

Mas, na questao religiosa sucitada por Feijo, que 
havia ativado em sua marcha, fora aumentada nas suas 
proporgoes; o fogo, que se alastrava do seu incendio tivera 
novo alimento com a missao, que o Regente confiara ao 
Marques de Barbacena. Este, nao so, deveria dar maior 
agao, ao que fazia em Roma o diplomata Luiz Moutinho 
Lima, que desde 1833 tratava, junto a S. Santidade, do caso 
do bispado do Rio de Janeiro, como deveria arranjar na Eu- 
ropa, duas familias de irmaos moravios, que vindo ao Bra- 
sil tratariam de civilisar os aborigenas. 

Com isso, a questao religiosa ficava cifrada em dois 
pontos, que se podiam articular desta maneira: 

1.°) A questao do bispo do Rio de Janeiro; 
2.°) A questao da vinda dos irmaos moravios. 

Ambas, essas partes da questao religiosa, agitaram mui- 
to o ambiente legislativo. 

A oposigao, que era a orquestra de Bernardo de Vas- 
concelos, sempre pronta para se aproveitar de qualquer 

Cad. 22 
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circumstancia, menos favoravel ao governo, desencadeiou 
violenta luta, a proposito da questao religiosa, destacando 
se dos que, mais enristavam suas armas contra Feijo, o mes- 
mo Vasconcellos, o regente da "banda", desta feita tendo ao 
sen lado, como um heroi de Cervantes, tinha o sen Sancho, 
o melifluo Dom Romualdo, bispo da Baia. 

Ele com a batuta em punho, promovia grande alga- 
zarra contra o governo. 

Foi, o bispo alias, quern irrompeu os debates em torno 
da questao religiosa, atacando as instrugoes, dadas por Feijo 
ao Marques de Barbacena, a proposito da vinda dos irmaos 
moravios. O arcebispo da Baia, primas do Brasil, mar- 
ques de Santa Cruz, pronunciou na sessao de 25 de junho 
de 1836, uma arenga contra o governo regencial, na qual 
ele falava repetidamente em Cristo, em Deus, na Biblia, 
profligando a vinda desses elementos protestantes. 

Mas a vinda desses irmaos moravios, nao era um aten- 
tado. O governo, nao poderia merecer censuras por isso. 
A civilizagao do gentio, ja nao podia contar com gente ca- 
tolica, do estofo dos velhos pregadores e doutrinadores des- 
se quinhentismo, que se sublimou nos Anchietas, nos Nobre- 
gas ou nos que sucederam a esses santos homens, como Bel- 
chior de Pontes e em outros. Era necessario que, a obra de 
cristianisagao dos indios nao parasse ai. A quern recor- 
rer? O governo regencial depois de estudar o assunto, 
se inteirou que, esses irmaos moravios, era a gente indicada. 
Nao importava que, eles nao fossem catolicos. Feijo, co- 

mo eu ja assinalei, nao era ultramontane. Ele, em mate- 

ria religiosa, como de resto, era extraordinariamente liberal. 
Em conciencia, ele nao usava a maldita arma da intoleran- 
cia. Se ele, as vezes, era encarado como aceta, jamais re- 
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zara pela cartilha de um Torquemada. Ele nao poderia 
realisar a missao inquisitorial, que fez famosa a confraria 
dominicana. 1 

Assim Dom Romualdo, deu a primeira bicada de hosti- 
lidade na questao religiosa. 

Vasconcellos, que como eu ja disse era um oposicio- 
nista impenitente, inimigo rancoroso de Feijo, aproveitou a 
ocasiao, para langar a sua vela ao mar. (36). Mas o astu- 
to parlamentar mineiro nao quiz se cingir a, apenas, em tra- 
tar da questao dos irmaos moravios, que era unicamente a 
afetar preferencias, entre catolicos e protestantes. Vas- 
concellos, reconhecia que, Feijo nesse ponto, poderia se de- 
fender com sucesso. Essa parte deveria ser abordada uni- 
camente por dom Romualdo. 

Foi assim que, ele preferiu atacar a Regencia, quanto 
a questao do bispado do Rio de Janeiro, se referindo ao mo- 
do, pelo qual, o governo havia se dirigido a S. Santidade, 
em nota dirigida a Santa Se. Nesse terreno ele poderia ter 
mais vantagens, pois o Dr. Moura nao era um padre que 
pudesse ser beatificado... 

Ei-lo na tribuna da Camara dos Deputados! 
A sua voz tonitroante ecoava pelas arcadas do velho edi- 

ficio, verberando como um Jeovah, a chamar a contas no 
Paraizo a Adao e a Eva pelo crime cometido. 

Feijo, o puritano, tinha que defender o Dr. Moura, que 
positivamente nao era um an jo... 

(36) Dizem que a inimizade entre Feijo e Vasconcellos teve inicio quando 
da feitura do Ato Adicional, quando Feijo, devolvendo o projecto preparado 
por Vasconcellos, dissera-lhe duramente — "nao presta": (Octavio Tarquinio 
de Sousa, "Bernardo Pereira de Vasconcellos", pg. 167, citando Tobias Monteiro, 
"Vasconcellos o Grande" Ediqao do "Jornal", consagrada a Minas Gerais, 
pag. 12). 

E' possivel que esse fato tenha tido lugar, mas eu creio que a inimizade 
de Feijo por Vasconcellos e vice versa, tenha tido origem muito mais remota. 
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A nota brasileira, dirigida ao Pontifice, nada mais era 
do que, uma copia da mesma, que Strangford, Lord Pe- 
nhurst dirigira a Sublime Porta, quando esse diplomata in- 
gles jogara a espada britanica na balan^a em 1828, amea- 
Qando os turcos, com uma guerra, se eles nao reconhecessem 
a independencia da Grecia e da Servia. Os turcos ja ator- 
mentados pelo desastre de Navarin, em que os russos foram 
implacaveis, cederam ao ultimatum de Strangford. 

Vasconcellos, via na agao brasileira, uma violenta imi- 
tagao do que, havia feito a Inglaterra, e isso era contrario as 
normas de bom governo, pois que, o Estado nao poderia le- 
gislar, sobre a religiao catolica. O eloquente parlamentar 
sustentava, com calor de sua voz bem modulada, com a sua 
eloquencia persuasiva e com o rosario de argumentos, que 
desfiava, o que o transformava na tribuna, dando a ele uma 
boa parecenga fisica, apesar do modo contrafeito, que ca- 
da vez mais tornava repulsive o seu aspeto, a tese de que, 
a Igreja brasileira, era absolutamente dependente da de Ro- 
ma e seria, ate, uma impertinencia da parte do governo re- 
gencial, se intrometer em materia de investiduras. Nao ha 
duvidas que, a palava atica do deputado da oposigao, pro- 
duziu efeito na Assemblea, que o ouvia com grande interes- 
se, pois que, Dom Romualdo de Seixas, nao poude se center, 
foi abragar o orador, que depois de uma patetica peroragao 
em que falava de Jesus Christo, fundando a Igreja pai dos 
fieis, etc., havia conquistado o auditorio. 

Dizem que o diabo depois de velho fez-se ermitao. 
Confirmava-se o brocardo... 
Atal ponto, foi a cocega, que esse discurso fez em Dom 

Romualdo que, ele resolveu tambem cuidar do assunto. 
Pois, nao era ele um principe da Igreja? Nao tinha ele, 
tantas responsabilidades ? Foi assim que, pediu a palavra 



— 341 — 

e disse uma serie de cousas a favor da tese, que com Ber- 
nardo de Vasconcellos defendia, entre as quais, que Napo- 
leao havia caido, porque prendera a Pio VII e Pedro I, 
tambem, caira porque, uma vez seu governo prendeu bispos. 

Ora ante esses sinaes evidentes de pouca cultura e de 
raciocinio apoucado, a Assembleia teve a impressao de des- 
caida, a formar um vacuo, sobrevindo, depois da vibrante 
oragao de Vasconcellos, e essa impressao, mais ainda se acen- 
tou, com a palavra limpida de Paula Araujo, deputado baia- 
no, amigo de Feijo, que ia tambem se manifestar sobre o 
assunto. 

O novo orador tinha boa memoria, mas mandara, por 
prudencia, buscar os anaes da Assembleia e abrira o volume 
referente aos trabalhos de 1827. Ai, ele encontrara uma 
emenda justificada pelo mesmo Vasconcellos, na qual era 
sustentada doutrina exatamente contraria a que, ele defen- 
dia, com tanto ardor, nesse instante, e perfeitamente similar 
a que o governo havia adotado. 

Tratava essa medida, pleiteada por Vasconcellos em 
1827, de tornar mais frouxos os lagos de dependencia entre 
a Igreja brasileira e Roma. (Egas, loc. cit). Foi um "fa- 
bleau" de esbarrondar qualquer parlamentar. Vasconcellos 
ficou sem saida! A sua derrota era visivel! 

Uma gargalhada saudou essa contradigao manifesta, 
pois os assistentes dos trabalhos legislativos, viam a prova 
mais completa da falta de sinceridade de Vaconcellos. Quei- 
mava com cinismo o que havia adorado e adorava o que ha- 
via queimado. (37) 

(37) O propn'o autor da biografia de Bernardo, o ilustre Octavio Tar- 
quinio de Sousa ("Bernardo Pereira de Vasconcellos", pg. 168) dizia a esse 
proposito: 

" Em 1827, sens principios sobre a materia nao eram muito ortodoxos, 
como se encarregou de demonstrar Paula Araujo, lendo, tambem debaixo de 
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Como poderia o ilustre parlamentar mudar de modo de 
pensar, a ponto de querer sustentar uma doutrina exacta- 
mente antagonica, a que havia pregado em 1827? (Euge- 
nic Egas, loc cit.) 

Mas afinal, nao havia motives para tanta celeuma. A 
questao com a Santa Se havia atingido uma situagao, que 
nao seria possivel recuo sem quebra de dignidade. A nota 
brasileira, criticada pela oposigao ao governo regencial, era, 
nada menos que, um ultimatum. Nao seria possivel que, 
esse ultimatum, fosse oferecido em termos dulgurosos, co- 
mo se fosse acompanhar uma caixa de bon-bons. Eis os 
termos das instrugoes que, o governo regencial mandara 
ao Marques de Barbacena, afim de for^ar a Santa Se que, 
nao queria ceder: 

"Illmo. Sr. Levei a presenqa do regente em nome de S. M. 
o imperador o officio reservado n.0 22 que V. Mce. dirigio em data 
de 15 de dezembro passado transmittindo a nota em que o secretario 
de estado de sua santidade respondeu ao ultimatum que V. Mee. 
apresentara relativamente ao negocio das bulas de eonfirmaqao do 
bispo eleito do Rio de Janeiro. 

O regente tendo lido attentamente a dita nota e a memoria que 
a acompanhava; e bem assim o officio de V. Mece., ordena que V. 
Mce., nao de ncm acceite mais explicaqao alguma a respeito da- 
quella questao; pois que sendo o principal fundamento da recusa, o 
professar o bispo eleito doutrinas oppostas a do santo padre, mas in- 

muitas ricadas, a emenda entao oferecida por Vasconcellos, recomendando ao 
governo que fizesse uma concordata com a Curia Romana. A proposta de 12 
de julho de 1827, cheirava a heresia; cheirava como carne de hereje assando 
na fogueira... 

Era a diciplina da Igreja a criterio da naqao bras'leira, a Camara regulando 
o exercicio do direito do padroado, o arcebispo da Baia com poderes para des- 
membrar dioceses, confirmar bispos, secularisar regulares etc. — E a indicacao 
concluia assim: Se a Corte de Roma se recusar a uma tao ortodoxa como 
interessante negociagao, o governo observara a diciplina dos bons seculos da 
Igreja". 

Que homem coerente o sr. Vasconcellos 1 
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teiramente de accordo com as do governo imperial, nao e possivel 
que o mesmo governo fruste as vantagens do direito de apresenta^ao, 
que nao teve nem tern outro fim mais do que nao admittir no meio 
da sociedade civil, um homem de tanta influencia qual um bispo, que 
professasse principios contraries as maximas fundamentaes de todo 
o governo regular. 

Por isso, seja qual for o desfecho futuro deste negocio, o gover- 
no imperial trahiria a na(;ao, si em qualqaer tempo apresentasse 
para bispo um sacerdote que professasse, que o governo imperial nao 
tern direito de estabelecer condigoes que regulem a validade do con- 
tracto do matrimonio, ou que sobre elle nada possa determinar sem 
o accordo de outra autoridade inteiramente extranha aos negocios 
civis; que o governo temporal nao tern o direito de por contribuiqoes 
no seu Estado para as despezas do culto, e de seus ministros, ou 
que nao possa exigir delles condiqoes e services proprios do seu mi- 
nisterio, para ter jrrs a congrua, que por esse motivo se decreta. 

Taes sao em ultima analyse os principios da Santa Se, que 
nenhum direito tern de recusar o bispo apresentado, excepto no caso 
unico de ter elle alguns dos impedimentos canonicos que a mesma 
Santa Se nao costuma dispensar; e nao quando o apresentado pro- 
fessa principios oppostos aos do Santo Padre, posto que approva- 
dos por insignes doutores catholicos, e seguidos ha muitos seculos 
pelos governos mais illustrados, e sem nota de erro ou innovaqao. 
Em taes circumstancias, o governo imperial firme em sustentar seus 
direitos e a dignidade da naqao que representa, levara este facto ao 
conhecimento da assemblea geral, que possue os meios legislattvos 
de terminar a questao; mas emquanto isto se nao faz, estando o 
chefe da igreja universal, achando-se por isso autorisados os prela- 
dos ordinaries pela lei da necessidade a fazer tudo quanto necessita- 
rem os fieis; o governo imperial negara licenqa para que estes recor- 
ram em caso algum ao Santo Padre, ou a seus delegados, ate que 
elle melhor convencido da justiqa do mesmo governo, deixe de re- 
cusar o que Ihe e devido pelos proprios canones da igreja, pela con- 
veniencia publica, e pelo decoro da magestade que exerce e representa. 

Nao obstante este proceder o governo do Brazil continuara as 
relaqoes amigaveis com a corte de Roma, e reconhecendo o santissi- 
mo padre como chefe da igreja universal. Ihe rende o respeito e ve- 
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neraqao devidas ao alto emprego a que a divina providencia o ha 
elevado, e nao cessara de obedecer-lhe naquillo em que a religiao o 
obriga, e em tudo o mais que for compativel com a dignidade e de- 
coro do throno, e com os interesses nacionaes. 

O que tudo participo a V. Mce. para sua intelligencia e execu- 
qao podendo si Ihe parecer conveniente communicar este despacho 
ao Santo Padre, ou fazer delle o "jso mais acertado, conservando-se 
em Napoles emquanto se nao determinar o contrario. 

Deus guarde a V. Mce. 
Palacio do Rio de Janeiro, 24 de marqo de 1836. — Jose Igna- 

cio Borges". 
(Eugenio Egas, loc. cit. "Estudos", 204 e 205). 

Ora esse documento respira altives, dignidade, e linha. 
A oposigao na Assembleia teria motives para criticar a 
agao do governo regencial, se porventura ele nao tivesse 
sabido agir dentro dos quadros formados por essas quali- 
dades. 

Essas linhas mostram a continuidade de Feijo na sua 
orientagao psicologica, em ser sempre sincere, leal, ro- 
gando, as vezes, pela ecessiva franqueza, que se aproxi- 
mava da rudeza. 

Apezar disso, porem, o documento transcrito e de 
grande delicadeza e suavidade, no modo de explanar o ponto 
de vista, em que se haviam colocado os dirigentes do pais. 
Era como uma bola de ferro envolvida por veludo, ou uma 
pilula amarga coberta por camada de assucar dulguroso. 

Aproveitando-se dbso, a oposigao no sanhedrim par- 
lamentar brasileiro, da qual era grao pontifice Bernardo de 
Vasconcellos, desenvolveu energica campanha contra Feijo. 
O trabalho do Regente, entretanto, foi brilhante, em defesa 
do decoro do pais. Estava-se, bem longe dos tempos medie- 
vos, quando os soberanos se aterrorisavam, ante as excomu- 
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nh5es, que a Santa Se manejava com presteza, para abater 
as vontades recalcitrantes dos monarcas de entao. Feijo 
nao tinha medo de cousa nenhuma, nesse sentido. Podia a 
Santa Se baixar bnlas para esse fim. Ele pouco se inco- 
modaria, uma vez que, estivesse conciente de que se expu- 

nha assim, para defender o ponto de vista de seu pais, que 

por nada nesse mundo, podia ser desprestigiado. 

Nao era, porventura, Feijo decendente daqueles feros 
sertanistas seiscentistas, que depois de haverem destruido e 
conquistado o Guaira, despresaram a bula da excomu- 

nhao, que o Reverendo Dias Tano, havia trazido da Europa? 
Ele, Feijo, tambem, haveria de agir da mesma maneira. 

Pouco depois o monsenhor Fabrini, nuncio apostolico, 
representante no Rio de Janeiro de Sua Santidade o santo pa- 
dre, quiz resolver a situagao, que caminhava rapidamente 

para uma igreja galicana, que se formava no Brasil. Foi as- 
sim que, Roma havia deixado que a Inglaterra de Henrique 
VIII, se separasse formando a seita protestante anglicana. 
Tivesse a corte de Roma ouvido as palavras do cardeal Wol- 
sey, na primeira metade do quinhentismo, os ingleses , ho- 

je ainda estariam a sombra da religiao de Roma. {"Henri 
VIII", Francis Hackett"). 

Mas o monsenhor Fabrini, nao conhecia a tempera de 

Feijo. Ele pensou que, o paulista se deixaria levar pela 
ambigao. Ele ignorava que, o barro de que era feito o Re- 
gente, tinha uma fibra diferente de tudo quanto o monse- 
nhor ilustre tinha visto. Feijo era a abnegagao em pessoa. 
A esse respeito S. Francisco de Assis, teria encontrado nele 
um dos seus melhores adetos. 

O Monsenhor Fabrini, por isso, disse, certa vez a Feijo: 
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— Pois bem. O padre dr. Moura vae para o diocese de 
Marianna e V. Excia. ficara nesta do Rio de Janeiro. Assim 
fecharemos o incidente diplomatico. 

— Sinto, monsenhor, mas nao posso aceitar. Respon- 
deu, com firmeza, mas cortes. Nao se trata de pessoas, tra- 
la-se de prerogativas do governo imperial. Desculpe-me V. 
Excia. eu nao serei bispo do Rio de Janeiro, esse lugar e do 
padre dr. Moura. (Eugenio Egas, loc. cit.) 

Naturalmente o monsenhor Fabrini se espantara, e 
essas palavras, eram mesmo admiraveis, pois a atitude de 
Feijo, com elas subia ao epico. Ele nao se vendia pelo bis- 
pado do Rio de Janeiro. 

A questao religiosa, nao teve epilogo, com a saida de 
Feijo da Regencia. Ela nao teve soluqao, com a decida 
de Feijo dos degraus do trono. O padre, que era acusado 
de, haver querido implantar um cisma religioso, que fizesse 
aparecer uma igreja brasileira, separada da de Roma, como 
a da Inglaterra o fora no tempo de Henrique VIII; o sacer- 
dote paulista, esse emulo de Calvino, pelas virtudes, que ex- 
hornavam a sua alma rigida de apostolo, era apontado como 
a querer formar uma Igreja independente, como a Igreja da 
Galia, se postara outrora, fora da orbita do Santo Padre 
de Roma. Entretanto, ele nao tivera semelhante intento. 
de fato, nao se encontra, outra declaragao, emanada de 
Feijo, que nao seja no sentido de, continuar a obedecer ao 
Papa, a quern trata, com toda a respeitosa deferencia, como 
o representante de Cristo na terra. Feijo, sempre se mos- 
trou, em toda a imensa documentagao que vistoriei sobre 
ele, uma absoluta e firme vontade de permanecer no seio 
da Igreja de Roma. Nao ha o menor fundamento na ver- 
sao, de haver o magno sacerdote, querido implantar ura 
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credo galicano, que escapasse da influencia dominadora da 
corte de Roma. Penso que, os que isso dizem, o fazem 
de boa fe, nao tendo sabido se imunisar das paixoes, que 
lavraram intensas, como incendios em macega, no recinto 
do Parlamento, durante a Regencia de Feijo, quando se 
debateu a famosa questao religiosa. (38) 

O que se pode notar no trabalho do Regente, junto ao 
Pontifice, e a linha mais absoluta de altives, e o ponto de 

(38) A prova mais robusta da absoluta catolicidade do padre Diogo Feijo 
esta na carta que e!e quando Regente recebeu do p ipa Gregorio XVI, a qual 
e a seguinte; 

"Ao nosso amado filho e illustre personagem Diogo Antonio Feijo, Regente 
do Imperio do Brasil, Gregorio, Papa XVI. 

A tua carta do dia 21 de Outubro do anno proximo passado, preclaro e 
querido filho, trouxe-nos a noticia de te haverem confiado o importante e elevado 
cmprego para que, em nome do Nosso Carissimo Filho em Christo, Pedro Im- 
perador do Brasil, rejas o Imperio durante sua minoridade. 

N6s recebemos com intense prazer este cumprimento endereqado pela tua 
nobreza para comnosco. E, na verdade, elle se nos tornou mais agradavel, por 
isso que, juntamente prometteste empregar os teus esforqos para a uniao do 
Imperio Brasiliense com esta Se Apostolica, vigore e permaneqa intacta. 

Louvamos a medida dos merecimentos esta optima intenqao, dignissima do 
cargo que reprezentas, e na mesma te confiamos quanto podemos, segundo o 
Ministerio do Nosso Apostolado. E, pois, confiamos com toda justiga que a 
tua eleigao concorra para o bem do povo Brasiliense, principalmente nas cousas 
relativas a Religiao, e o Nosso espirito fique livre da afflictissima solicitude, 
que ha tanto tempo o penalisa por motivo daquelle negocio, a que se referem 
as lettras de 22 de Novembro do anno proximo findo, de ordem nossa, enviadas 
pelo nosso amado filho Thomaz Bernetti, Cardeal da Santa Igreja Romana, 
entao Secretario d'Estado. 

Ficamos plenamente convencidos que tu, examinada a verdade das cousas 
ahi expressas, e tomadas em consideragao as justissimas queixas desta Santa Se, 
dareis uma resposta conveniente aos nossos votos, a qual esperamos com anhelo; 
e assim, de certo resultara tornar-se cada vez mais firme o circulo de uniao 
entre a mesma Se e a Nagao Brasiliense, na conformidade dos teus desejos « 
dos nossos. 

Entretanto, penetrados da mais profunda humildade, rogamos ao Deus das 
luzes e Pae das misericordias, que derrame os copiosos auxilios de sua graga 
celestial sobre tua excellencia e toda a Nagao Brasiliense, e com especialidade 
sobre Nosso Carissimo Filho em Christo, Pedro, Imperador, que para o bem 
da mesma Nagao cresce; e como indicio de taes beneficios e tambem penhor 
do nosso amplo e cordial amor paterno, damos amantissimamente a Bengao 
Apostolica, ao dito Imperador, a ti, e a todo o povo do Imperio. 

Dada em Roma no dia 10 de Margo de 1836, sexto do nosso Pontificado". 
E' preciso se ter em mente que essa carta foi escrita quando estava no auge 

a luta chamada questao religiosa, a proposito do bispo do Rio de Janeiro. 
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vista, mais elevado da di£jnidade, em que ele queria ver seu 
governo. Frente a um poder, que ele nao desejava e nem 
consentia que, ultrapassasse a sua esfera de dominio, Feijo 
soube conservar uma posiqao, nessa questao com a Santa Se, 
em que, se ve uma serena energia, agindo, por intermedio 
de uma c ordialidade e delicadeza manifesta. Ele foi, de 
fato snaviter in modo et fortiter in re. Se ele cedesse. te- 
riamos a implantagao da desordem nos negocios eclesiasti- 
cos, sendo resolvidos esclusivamente pela corte da Santa Se. 
Isso seria intoleravel! Assim, se ergueu Feijo com aquela 
firmeza de atitudes, que fez espanto. Mas disso a separa- 
ta© da corte de Roma, vae um abismo, que so poderia caber 
nos cerebros interessados na oposigao do Bispo da Baia, 
e do deputado Vasconcellos e seus aliados, Honorio Herme- 
to, Miguel Calmon e outros. 

Mas, essa questao religiosa, nao sendo resolvida, du- 
rante o period© regencial de Feijo, ia deixando, sem supre- 
mas autoridades episcopais as dioceses de Marianna e do 
Rio de Janeiro. 

O caso do bispado de Marianna, referente a Feijo, nao 
tinha a menor importancia, pois ele nunca fizera a menor 
mengao de aceitar, tao honroso cargo, mas o bispado do Rio 
de Janeiro, em que o dr. Moura estava envoivido, era o pon- 

to de discordia atravessado na garganta das cortes carioca 
e romana. 

Feijo, so em 1838, no mes de Setembro, fazia publicar 

no "Observador Paulistano", uma declaraQao, em que timbra- 
va na sua aqao bem, como na desistencia do bispado, para 
o qual fora eleito. Essa sua declaragao, longe de ser uma 
retratagao, era antes uma persistencia nos seus pontos de 

vista: 
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"Tendo eu escripto alguma cousa sobre differentes pontos de 
disciplina ecclesiastica, havendo tambem pronunciado alguns discur- 
sos na camara dos Srs. Deputados sobre o mesmo objecto; ainda que 
esteja convencido da mesma doutrina, e tudo isto fisesse persuadido 
que selava da mesma egreja catholica, de quern sou filho e ministro 
e que attentava a bem da salvaqao dos fieis: comtudo constando-me 
que algumas pessoas extranharao, nao so minhas opinioes como algu- 
mas expressoes pouco decorosas a mesma egreja e ao seu chefe; nao 
querendo eu em nada separar-me da egreja catholica, e ainda menos 
escandalisar pessoa alguma; por esta declaraqao revogo e me desdi- 
go de tudo quanto pudesse directa ou indirectamente offender a dis- 
ciplina ecclesiastica, que a mesma julgar deve ser conservada, ou a 
pessoa alguma. 

Esta minha declara^ao he espontanea, filha unicamente do re- 
ceio de haver errado, apezar das minhas boas intenqoes; e he tanto 
mais desinteressada que, ha pouco, acabei de declarar ao governo de 
S. M. I. que eu nunca acceitei a nomea^ao de bispo de Marianna 
nem a carta de apresentagao que entao se me quiz entregar. Deus 
queira que se algum escandalo hei dado por causa de taes discursos e 
escriptos, cesse elle com esta minha ingenua declaraqao. 

S. Paulo, 10 de Julho de 1838. — Diogo Antonio Feijo". 
(Eugenio Egas, loc. cit.). 

| 
Essa declaraqao de Feijo, nada adeantava para o caso, 

pois que, com relagao ao bispado de Marianna, nao havia 
menor duvida, uma vez que, o egregio sacerdote paulista, 
nunca aceitara aquele cargo. Alem disso, a declaraqao, 
em nada veiu modificar a situaqao, pois ela so transpira 
que, Feijo permanecia coerente, como ele era, no mesmo 
ponto de vista da doutrina esposada, so retirando qualquer 
falta de cordura em qualquer expressao mais forte, em re- 
lagao a Igreja. Mas, ao menos, essa declaragao serviu para 
mostrar que, aquela luz, que era a psicologia do insigne sa- 
cerdote, ainda espargia uma claridade ofuscante, em mate- 
ria de firmeza de convigoes. Feijo nao abdicava delas, 
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nao obstante haver decorrido um prazo de onze annos de, 
quando, ele assim se manifestara. Feijo era sempre o mes- 
mo homem coerente, sincere, leal, nobre, franco, que nao 
mudava. Ele nao tinha de fato inclinagao para ser, co- 
mo Clovis rei dos francos, a quem o bispo de S. Remigio 
dissera ao batisa-lo: 

"Curva-te rude sicambro, adora o que queimaste, e quei- 
ma o que adoraste". 

Feijo seria incapaz de abjurar um principio. Os horro- 
res da noite de St. Barthelemy, nao o obrigariam a tran- 
sigir. 

Como era diferente, de Henrique IV para quem 
"Paris valia hem uma missa"! 

E como era diferente, Feijo do dr. Moura o bispo elei- 
to do Rio de Janeiro, que nao teve duvidas em assinar a sua 
retratagao, a mais formal e inequivoca, de tudo quanto hou- 
vera divergido da corte da Sta. Se, bem como a sua renun- 
cia ao bispo do Rio de Janeiro, para a qual fora eleito (Ca- 
logeras, "Politica exterior do Imperio", vol. Ill, 159 a 161). 

Essa retratagao, simbiotisada de renuncia, foi dirigida 
a Bernardo de Vasconcellos ministro do Imperio, com a data 
de 1.° de Outubro de 1838. 

Com isso, se solucionava a questao religiosa, a qual te- 
ve duragao, nao porque quizera Feijo originar um cisma reli- 
gioso, fora do catolicismo apostolico romano, mas unica- 
mente porque ele, era um homem reto como uma vertical, 
entre a justiqa e a liberdade. Ele nao quizera transigir 
com a dignidade nacional, a qual periclitaria diminuida e 
conspurcada, se nao houvesse firmeza em defende-la. 

Feijo bem mereceu da Regencia e bem mereceu da re- 
Hgiao, a qual ele se devotava como filho que era e como mi- 
nistro. 



CAP1TUL0 XXII 

A GUERRA FARROUPILHA 

Os fenomenos sociologicos, nem sempre se exteriori- 
sam, de modo a patentea-los aos olhos inexpertos. Eles se 
ocultam, como muitas molestias que precisam ser diagnos- 
ticadas, e demandam, muitas vezes, um grande esforgo de 
observaQao, raio X, analises, etc., para que tenham uma 
terapeutica esata. 

Grupos humanos isolados, durante um certo tempo, to- 
mam por forga as carateristicas, que os ambientes geogra- 
ficos e sociais moldam neles. Isso e fatal! Com o tem- 
po, eles, sem comunicagoes, com os demais, vao tomando 
alma propria, costumes proprios, sentimentabilidade propria, 
em divergencia com as demais, tendo interesses economicos, 
que Ihe sao moldados pelo ambiente fisico, que os obriga a 
certas directrises com desinteresse pelas outras. 

O Brasil, sendo um pais muito vasto territorialmente, 
e possuindo muitos ambientes externos; tantos, quantos, sao 
as regioes geograficas do pais, e nao tendo comunicagoes 
faceis, era natural que tivesse, na sua formagao que enfren- 
tar as consequencias disso. 

Assim, o Brasil, ja, havia tido contato com essa serie 
de movimentos, que o deveriam abalar profundamente em 
seus alicerces. Mas nunca, diagnosticos seguros, eram fei- 
tos em relagao a esses sentimentos de mal estar que, muitas 
vezes, estouravam com violencia em movimentos suoversi- 
vos, os quais as vezes tomavam aspetos diferentes, da- 
quele que causava esses continues desassocegos. Por isso, se 
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faziam diagnostico s diferentes e ministravam-se, muitas 
vezee, terapeutica menos exata, para os males, que apa- 
reciam mascarados. 

Eis, por exemplo, a revoluQao pernambucana de 1817! 
Esse movimento foi de fato no sen amago uma manifesta- 
^ao de republicanismo. Era um fundo regionalista, que o 
ocasionara, mas os martires dessa revolugao, foram execM- 
tados como republicanos. 

Em 1842 arrebentou, novamente, um surto regional 
no Nordeste. Nao deram a esse sintoma a significagao, que 
na verdade ele tinha. Era uma tentativa violenta para a 
federagao. Ficou o movimento por incompreendido. 

Surgiu no Para outra tentativa, que nada mais foi do 
que a repetiqao, mascarada da luta pela federagao. 

O Ceara ate 34 conheceu, com Pinto Madeira, outra 
tentativa no mesmo sentido, mas com a mascara de movi- 
mento restaurador. 

O pais estava desassocegado, pois que, cada grupo 
humano, localisado em cada provincia, fazia forga para o 
lado, onde Ihe ditavam a sua mentalidade, a sua sentimenta- 
lidade, os seus interesses economicos, etc. Isso era natural! 

Nao ha duvida que, as medidas legislativas constantes 
do Ato Adicional, ja eram dirigidas no bom caminho. Mas 
as medidas que, deveriam satisfazer os anseios autonomistas 
dos grupos humanos isolados nas suas diferentes regioes 
geograficas, nao deveriam ser tomadas homeopaticamente. 
Eram precisas doses alopaticas desses remedies, para que, 
fosse evitada a cirurgia de entrar com os seus servigos, o 
que seria indesejavel. Isso, ainda, nao foi compreendido. 

De acordo com o que ficou exposto, era perfeitamente 
natural que, quando coincidissem todas as circunstancias fa- 
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voraveis, deveriam estourar movimentos, nos estremos des- 

se novo organismo gigantesco, que era o Brasil. Para esses 
estremos as comunicagoes se faziam mais dificilmente, e elas 
se aproximando de nucleos esoticos, mais diferengavam das 
outras. 

Assim, muito logicamnte surgiram os movimentos no 

Para, no extreme riorte e no Rio Grande do Sul. Esses mo- 

vimentos tiveram lugar, ja quando, no fim do periodo trino 
da regencia. 

Feijo, assumiu em Outubro, o governo e o movimento 
riograndense teve inicio em Setembro. 

O Regente sabia que, nao e com vinagre que se apa- 
nham moscas. Por isso, ele nao queria usar da violencia 

contra os gauchos. Eles lutavam, nao por maldade. mas 
tocados por uma forga que emanava da propria corte. Tan- 
to mais que, Eeijo tinha que, enfrentar, ao mesmo tempo, 
dois movimentos muito series. Era preciso cuidar de um, 
emquanto que, mantinha o outro a espera. Foi o que, fez 
Feijo. Escolheu em primeiro lugar o Para, afim de al 
desferir o primeiro golpe. Como nao eram muito abundan- 

tes os recursos do Imperio, ele nao poude tomar a ofensiva 
concomitante, nos dois teatros de guerra. Mandou pri- 
meiramente todos ds recursos para o Para. Feijo agia com 

sabedoria. Nao queria dividir as forgas! Ah, se ele fi- 
zesse, seria batido nas duas partes! Preferiu ser vitorioso 
no Para, enquanto que contemporisava no concernente ao 
Rio Grande. 

Esse proceder contemporisador, tinha de ser incompre- 
endido pelo Parlamento, onde Feijo foi rudemente atacado 
ouvindo-se a palavra do deputado Vianna, a clamar que 

Cad. 23 
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"As medidas tomadas pelo governo em nada tem con- 
tribuido para a pacificagao do Rio Grande, se nao mostram 
sympathia e atten^ao para com Bento Gonqalves, o governo 
so o podera explicar". 

(Eugenio Egas, loc. cit.) (39). 

O governo era visto, como que, a achar o movimento 
gaucho, como natural. Fabio o cuntactor, nao foi substi- 
tuido no comando das legioes romana frente a Annibal, 
pelo Senado Romano, que nao compreendia a sua estrate- 
gia? Tiveram Varrao ! Tiveram Cannae! 

O parlamento brasileiro tambem nao compreendia a 
politica de Feijo, para com o Rio Grande e foi assim que, as 
criticas surgiram no cenario do Parlamento, ate que, em 
Maio de 1837, quando, ainda, a guerra dos farrapos, nao 
havia assumido proporgoes de incendio total, foi apresentado 
pelo deputado Ferreira Franga o seguinte projeto em rela- 
gao aos gauchos: 

Art. 1.° Na provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul 
eleger-se-a pela forma actualmente estabelecida 
iuma assemblea provincial extraordinaria. 

Art. 2.° A especial missao desta assemblea sera declaraf 
em nome da provincia si quer ou nao continual 
unida as mais provincias do Brazil. 

(39) A proposito da situa^ao no Rio Grande do Sul, Octavio Tarquinio 
de Sousa, o ilustre escritor que tragou o perfil biografico de Bernardo de 
Vasconcellos, o chefe maestro da orquestra, que no Parlamento fazia brava e 
eloquente oposigao ao governo de Feijo. Diz no seu magnifico "Bernardo Pc- 
reira de Vasconcellos", 170 e 171, o seguinte: 

"Ao mesmo tempo exprobou ao governo a attitude assumida em face da 
revolugao do Rio Grande do Sul, reputando-a fraca, errada e inconsequente. 
Na bora em que o m nistro da Justiga declarava a Camara que havia um piano 
de separagao da provincia, o que o governo fazia era offerecer armistia aos 
rebeldes! Era a tecnica de que Caxias tanto usaria com exito, que Feijo 
adoptava. 

Vasconcellos queria a repressao, queria que os rebeldes fossem batidos 
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Art. 3.° Si declarar que nao quer continuar unida, ficara 
por este facto desunida, e como tal reconhecida, e 
entre ella e o governo do Brazil se celebrara um 
tratado de indemnisaqao. 

Artr. 4.° Si declarar que quer continuar unida entao; 
1.° ficarao esquecidos todos os acontecimentos re- 

volucionarios; 
2.° eleger-se-ao pela forma inteira destas eleiqoes, 

deputados da provincia para a assemblea geral, 
e trinta e seis deputados para a assemblea pro- 
vincial ordinaria que deixara de ser de 28 de- 
putados e continuara a ser de 36; 

3.° pelos mesmos eleitores se procedera a eleiqao 
de um presidente para a provincia, pela forma 
da elei^ao dos senadores, para o governo geral 
para o governo geral escolher um dos da lista 
triplice proposta pela provincia; 

4.° a eleiqao deste presidente se renovara todas as 
vezes e pelo mesmo tempo, que a eleigao da 
assemblea legislativa provincial; 

5.° uma das attribui^oes deste presidente sera a 
nomeaqao do commandante das armas da pro- 
vincia e dos serventuarios de quaesquer empre- 
gos que se servirem na provincia; 

6.° a assemblea provincial decretara soccorroe aos 
infelicitados pela revoluqao; 

7.° propora a assemblea geral o numero de repre- 
sentantes da provincia, pelo qual a provincia 
deve ser representada na representaqao nacional; 
8.° legislara sobre todos os objectos de interes- 
se provincial, com resalva dos interesses de 
outras provincias e dos tratados. 

Art. 5.° Esta lei sera publicada naquella provincia quanto 
antes, e enviada officialmente a todos os partidos 
existentes nella". 

(Eugenio Egas, loc. cit.). 
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Esse projeto foi apresentado mais ironicamente, mas 
Feijo nao tinha forga moral para se opor a ele. Nao se es- 
tribava ele, porventura nos principios liberals, que haviam 

alicergado a indicagao de Feijo, apresentada nas cortes por- 
tuguesas? Qual a diferenga de moral, entre esse projeto 
e a indicagao de Feijo, nas cortes portuguesas de 1822? 

Nao se baseava esse projeto, na livre manifestagao da 
vontade dos povos e na nao sujeigao de um povo, contra a 
sua vontade, por outro? Combater a base moral desse pro- 
jeto nao equivalia a combater o que fizera Feijo, em Lisboa, 
em 1822? 

Feijo Regente em 1837, nao poderia ser contra os prin- 
cipios, que estribavam a agao do padre Feijo, deputado as 
cortes portuguesas em 1822. Ele, entao, nao poderia, sem 
quebra de linha de coerencia, ser contrario, ao que ele pre- 
gava antes. Se em 1822 ele pedira, para que os Portugueses 
reconhecessem a livre manifestagao da vontade dos povos 
e dissera nao ser moral um povo, querer manter sujeigao 
sobre outro, contra a vontade e os interesses desse outro, 
como poderia, agora Feijo, desejar sufocar a vontade do po- 
vo gaucho. Nao era isso honesto. O que dava para rir, 
tinha que dar para chorar. Os que comeram a carne, que 
roessem os ossos! 

Evidentemente nao havia possibilidades. 

E Feijo era a personificagao da coerencia. Ele nao 
renegaria jamais, por prego algum, o que ele havia susten- 
tado, com tanta coragem, frente aquela assembleia de fana- 
ticos em Lisboa. Pois se isso, condizia admiravelmente com 
o seu espirito liberal! E, nao era, porventura, essa jornada, 
uma da mais floridas, a engrinaldar a sua fronte de aposto- 
lo idealista7 
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Por isso e que Feijo foi acusado de manter simpa- 

tias pela guerra farroupilha. 

Ele nao podia renegar o que constituia uma das usas 
maiores glorias. 

Mas como nao ter benevolencia para com um povo avido 

de liberdade7 

Ungido pois, desses mesmos sentimentos de liberalismo 
e que, Evaristo na Assembleia clamava pela anistia, desde 
1836, e no rumor com que, a sua voz ecoava, parecia se ouvir 
a voz cava de William Pitt, o velho, em uma das suas ma- 
ravilhosas pegas oratorias no Parlamento de Westminster a 
clamar contra o obtuso governo de Lord North, que nao 

queria em 1776 conceder franquias aos norte-americanos. 

"Nao receio encarar a questao pelo lado impopular. Estou acos- 
tumado a arrostar a impopularidade, assim como estou acostumado 
a ser as vezes popular. 

Nao me deixo levar pela popularidade do dia, nunca fiz corte a 
partidos, e se com algum marchei, foi porque entendi que a opiniao 
desse partido era a mais conveniente para o bem da Patria". 

(Eugenio Egas, loc. cit.Q. 

Dir-se-ia assim o eco da voz alucinada de Lord Cha- 
than, depois de Lexington: 

"A America presume ella se emancipar e proclamar a sua inde- 
pendencia? Tal era a vossa ilnguagem; mas o juiz inflexivel nao 
castiga uma parte sem a ouvir: castigat auditque". 

Essa era a tese de Feijo, nas cortes portuguesas. Co- 
mo ir agora ser contra ela? 
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Como nao ter simpatias pelos gauchos intemeratos, 
que de armas nas maos, esses centauros valentes de Bento 
Gongalves, so pediam que Ihes dessem a liberdade? Nao era, 
porventura, Feijo o apostolo da religiao da liberdade? Nao 
rezava ele pelas sublimes palavras de Byron, no seu mara- 
vilhoso "The prisoner of Chillon": 

Eternal Spirit of the chainless Mind! 
Brightest in dungeons, Liberty thou art, 
For there thy habitation is the heart". 

Alem desse natural pendor, pelo glorioso movimento dos 
pampas, o Regente, devia usar o cerebro e nao os pes, para 
raciocinando conservar unido o pais, que assim Ihe fora 
entregue. 

Como deveria Feijo, agir para atingir esse objetivo? 
Possivelmente as suas preferencias, estariam nas langas 

de Bento Gongalves, de Antonio Neto, esses que empenacha- 
dos de ideiais galopavam, pela estreita vereda do sacrificio, 
tendo como luz sublime a os guiar, a autonomia de sua terra. 
Ninguem poderia deixar de, em sa consciencia, ter simpa- 
tias pela causa desses bravos ciclopes, que arrostavam,, na 
via crucis de uma guerra, dentro de sua casa, as armas impe- 
rials, que surgiam embandeiradas, em nome da opressao. 
Feijo nao poderia chefiar a compressao. Isso seria contra 
a sua indole. 

Nao eram, porventura, os mesmos principios, que en- 
cimavam as pretengdes brasileiras, quando o guante de uma 
fera dependencia de Portugal, caia como um peso enorme 
sobre os habitantes deste continente? 

Assim, foi uma clarinada de vitoria a noticia alvigarei- 
ra do combate do Seival, em que as armas rudes de Antonio 
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Neto, haviam abatido as guias imperials, como havia sido 
um dia de Into, quando surgiu a noticia do combate da ilha 
do Fanfa, que foi a sinfonia da morte, para o exercito li- 
bertador. O que estava em jogo nao era apenas a liberdade 
do Rio Grande, era sim um principio, para o qual haviam t>s 
coloniais apelado em 1822. 

Mas Feijo, nao podia seguir o imperio de seu coragao. 

Ele, sendo um adeto fervoroso da liberdade, era o Re- 
gente do Imperio, que ele devia conservar uno. As suas pre- 
refencias sentimentais, nao deviam transpirar. E elas, nao 
transpiraram, senao pela fimbria, que o Parlamento levanta- 
va ligeiramente, criticando a anistia, que Feijo queria dar 
aos rebeldes e, que a voz de Evaristo, como em um dolente 
canto de cisne, com toda a sonoridade agonica, dos que, sen- 
tem proximo o seu fim, sustentara em um dos seus maravi- 
Ihosos discursos, como se fosse um clarim tocando com tris- 
teza as notas lugubres e chorosas do recolher, em uma ho- 
ra languida de um melancolico entardecer. 

Mas como, eu dizia, Feijo, deveria agir com o cerebro. 
For isso, ele quiz empregar a suavidade, a cordura, a bonda- 
de com os gauchos, pois que esse era o melhor meio de os 
levar novamente ao aprisco. Nao estava ai patente o exem- 
plo das colonias anglo-americanas? 

Nao era porventura o volume que enfechava os discur- 
sos de Pitt o velho, o livro de cabeceira do Regente? Como 
empregar vinagre para cagar moscas? 

Mas, nao seria precise ir ate a America do Norte, para 

buscar um exemplo, que em casos como esse do Rio Grande 
do Sul, nao deveria ser usada a compressao. Esta poderia 

veneer, mas so depois que, tivessem corrido torrentes de sau- 
gue, e depois de haver reduzido o pais a um montao de rui- 
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nas fumegantes. Alias foi, mais ou menos, 6 que aconteceu. 
Nao era esse o objetivo de Feijo. Ele precisava de paz e de 
ordem, mas nao, a tal prego. Por isso e que, o homem de 
ferro, o homem que no ministerio da Justiga ordenava que 
levassem tudo a ferro e a fogo, mudara de armas. Feijo 
ainda era o mesmo, a posteridade diria, mas ele tinha tudo 
a Ihe indicar o novo caminho. 

Feijo, agora, bem compreendia, porque Dom Joao II, 
o rei quatrocentista de Portugal, dizia que, havia dias em 
que, ele tinha de agir como falcao, e dias em que, ele tinha 
de agir como coruja. Ele Feijo quando ministro da Jus- 
tiga, quando deputado as cortes de Lisboa agira como falcao, 
agora, ele tinha que, agir como coruja. Mas esse papel, 
repugnava a sua feitura moral, sempre rigida e sempre lim- 
pida. Ele ignorava Machiavel. Como coruja, ele nao fa- 
ria, mas poderia tomar o uso do canto do rouxinol. 

E foi assim, que ele, procurou tratar os rio-grandenses. 
De que, Ihe poderia servir, langar esses batalhadores, que an- 
siavam pela liberdade, nas gehenas profundas de um deses- 
pero? 

Evaristo havia dito no Parlamento que, nao se deixa- 
va levar pela popularidade do dia. 

Esta queria que, a violencia fosse applicada ao Rio 
Grande, mas ha momentos em que a opiniao publica conduz 
a maus resultados. Eis, por exemplo, a opiniao publica da 
Judeia a obrigar Pilatos, a soltar Bar-Abbas e a crucificar 
Cristo. Entretanto ela errou. O Legado romano a se- 
guiu e tivemos o drama do Calvario... ! 



CAPfTULO XXIII 

OS CAVALEIROS DO APOCALIPSE 

Feijo encontrara sempre a se Ihe opor a agao, a figu- 
ra de Bernardo Pereira de Vasconcellos de quem foi com- 
panheiro no ministerio, pouco depois de 7 de Abril. No mo- 
vimento que deu por terra com o primeiro reinado, Bernar- 
do, como moderado, formou na mesma hoste, que Feijo. 
Entao Bernardo era liberal. Mas entao, nessa campanha. 
que abalou o trono e obrigou a Pedro I, a abdicar, o padre, 
nao havia tornado parte muito ativa. Ele tinha suas opi- 
nioes. De acordo com elas se orientava no cenario politico, 
dava o seu voto, mas nao formava na primeira linha de com- 
batentes. A sua aqao parlamentar de importancia se havia 
cingido a questao do celibato clerical (39 bis). 

Mas, quando o eminente politico, ocupou a Regencia, 
ja Bernardo, havia se feito dos mais estremados cam- 
peoes conservadores contra o governo. A sua aQao foi no- 
toria, em todas as justas parlamentares, em que o Regente, 
teve que, se defrontar com os eleitos pelo povo. 

Bernardo era um orador nato. Grande eloquencia, ar- 
rebatador nas suas perigrinagoes pelo epico, sabia ele se im- 
por a um auditorio. Cultissimo, homem de imenso talento, 
argumentador pujante, ele como parlamentar parecia uma 
catapulta, langando projectis incendiarios de fogo grego, em 
que o alcatrao de sua logica pesada e esmagadora, se com- 
binava com a leveza sutil da nafta com que, envolvia na 

(39-a) Bernardo fora ministro da Fazenda da Regencia Trina, quando Feij6 
era ministro da Justiqa. 
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ironia mordas os seus ataques ferinos a causa de seus adver- 
sarios, que ele arrazava impiedosamente, com a galopada Je 
seu verbo flamante. 

Ele tinha um fisico contrafeito, o "tabes dor sabs" o 
havia feito minguado de corpo, era alem disso bem curvo e 
meio torto, de pernas bambas, o que consistia o drama pun- 
gente que trazia constantemente acorrentado o seu cerebro es- 
caldante, a explodir, de vez em quando, as irritagoes, que 
eram proporcionadas, pelos que Ihe eram contrarios. Parece 
que, uma grande dor fazia lembrar, as vezes, ao grande par- 
lamentar a sua horrida desdita, como o que sua alma sangra- 
va, seu sentimentalismo se ecitava, sua inteligencia adqui- 
ria mais viveza, seu raciocinio se fazia mais pronto, a sua 
mordacidade se tornava mais ferina, o seu espirito impie- 
doso, se fazia mais impassivel, ante o sofrimento do seu se- 
melhante que ele abatia, com crueza e mesmo com certo sa- 
dismo. 

Feijo, nao tinha em alta conta o perfil vincado de Vas- 
concellos, pois perguntado sobre o juizo, que fazia dele, rcs- 
pondeu certa vez: "Penso muito bem quanto ao seu talento, e 
muito mal quanto ao carater. E' um livro para ser lido e 
depois langado ao fogo." 

Eis a sintese, que bem definia a alma de Bernardo. 
Feijo era eximio nessas sinteses, em que, resumia com extra- 
ordinaria felicidade, conceitos maravilhosos. 

Certa feita, sobre Bernardo, ainda Feijo assim se espri- 
miu, com bom humor ececional, relatando uma anedota que 
ele aplicou a Bernardo. 

— Quando estive em Portugal, me foi contado que, na 
epoca das guerras napoleonicas certo latagao portugues, ao 
ser recrutado, deu parte de doente e foi recolhido a um hos- 
pital. 
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Ai, ele posto em observaQao, para que, os medicos fi- 
zessem o diagnostico do seu estado, nada foi anotado, a nao 
ser que, o paciente mostrava muita febre todos os dias. 

Nessa epoca em que, cada homem valido, para nao ser 
aproveitado para a guerra se procurava ferir, para se invali- 
dar, para o servigo ativo, quando uns cortavam o dedo da 
mao, outros propositadamente feriam o pe, para nao serem ti- 
des como aptos para os servigos militares, o nosso homen 
inventou um processo novo para se invalidar. Ele todos os 
dias introdusia no seu corpo, um dente de alho, com o que, 
a sua temperatura subia muito e ele ficava a escaldar em fe- 
bre. Nao ha via meios dos medicos poderem diagnosticar o 
mal, ate que um enfermeiro, observando o proceder do bo- 
mem, contou aos medicos o artificio, com que o recruta con- 
seguia ficar febril todos os dias, escapando a agao militar. 

Este Bernardo e o dente de alho no corpo do Brasil. 
Quando ele se intromete, a febre da politica do pais sobe. 

Feijo, nao escondia o seu sentimento de antipatia pelo 
paralmentar mineiro, mas eles tinham de comum uma cir- 
cunstancia. Ambos tinham no recesso das respetivas al- 
mas uma dor profunda, que os irritava e fazia explodir os res- 

petivos carateres, que se manifestavam como se fossem ven- 
davais, que soprassem impetuosos e irresistiveis, por sobre 
um tranquilo e calmo cenario onde so se respirava a sereni- 
dade amena de paz e perene. 

Bernardo mais talentoso e mais eloquente que, Feijo, era 

muito mais brilhante, e entao a sua personalidade adquiria 
tnais saliencia, a sua alma mais vida, a sua figura mais pro- 
jegao. 

Bernardo, tinha amargor profundo do seu fisico, que 
o tornava horripilante. Mas as qualidades, que emolduravam 
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a. sua formosissima inteligencia o fazia transfigurar na tri- 
buna. Ele comegava, como um anao disforme e de aparen- 
cia tragica, para se ir gradativamente elevando, ate atingir 
as altissimas cumiadas da eloquencia, quando o seu fisico 
tomava formas de divindade miraculosa. Mas logo, apos o 
orador feiticeiro, que era Bernardo volvia novamente a en- 
carnar a sua figura terrena e ele nao podia conter um ritus 
de amargor ao mirar a sua imagem mutilada pela natureza, 
em um espelho qualquer. 

Feijo tambem tinha um drama intimo, que o fazia so- 
frer e precipitava alucinada a tempestade na sua alma, quan- 
do ele se recordava dela. Era a sua situagao de filho natu- 
ral, trazido ao mundo, por uma falta que ele nao lograva apa- 
gar, nem mesmo pela sua agao vulcanica no cenario da po- 
litica nacional, nem pela pureza de neve atingida pela sua al- 
ma de santo, ou pelos seus sentimentos rarissimos de peri- 
grino. 

O travo, que irritava a alma do paulista, era um senti- 
mento muito mais altruista da que ulcerava Bernardo e o jo- 
gava nos vortices belzebuticos de uma agitagao sem par. 
Eram a vaidade e o orgulho que faziam Bernardo se erigar, 
emquanto que Feijo sentia mais pelo seu proximo. 

E qu", Bernardo se resentia de seu fisico disforme, 
enquanto que, Feijo se resentia de uma organizagao, que pro- 
duzia a infelicidade a muita gente, em cuja falange ele e 
sua irma Maria Justina estavam inocentemente ahstados. 

Era essa aresta aguda e cortante na vida de cada um, 

dos personagens mais relevantes na historia da primeira me- 
tade do oitocentismo no Brasil; era ela a causadora das cha- 
gas, que cada um desses protagonistas dos dramas regenciats, 
mostrava com seus atos, que pareciam torrentes de lavas de- 
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cadeiadas do alto da montanha apocaliticas, inundando os 
vales pacificos com o calor e o rebrilho do metal fundido de 
substancias varias que a compunham. 

Alias o mineiro, pagava na mesma moeda essa antipatia 
visivel e viceral que a ele devotava Feijo. 

A perversidade, com que via os atos publicos do sacer- 
dote era uma cortina de fumaga nos olhos do clarividente 
Bernardo de Vasconcellos, para as qualidades demonstradas 
por Feijo, as quais eram cristalinas, luminosas e de meridiana 
pureza. A paixao porem, com que Bernardo saturava a 

sua visao, eivada de irritagao "carranga", e de "ranzinzis- 
mo", que o imbuia iniludivelmente, nao o deixava raciocinar 
com a sua costumeira justeza. Como prova absoluta do que 

ai ficou dito estao os termos, com os quais ele se referiu ao 
grande padre, quando este deixava a Regencia, no "7 de 
Abril", jornal que ele dirigia desde 1833: 

"O sr. Feijo e hoje so lembrado como um furacao que 
deixou ruina, como um terremoto, que acabou o Imperio, que 
elle recebeo unido e abandonou lacerado". 

Apezar de mal escrito esse periodo, eu nao tenho duvidas 
em atribui-lo a Bernardo, nao so por ser o responsavel 
pelo jornal "7 de Abril" que ele redigia, como ainda por ai 
ficar revelado o terror da desagregagao do Imperio e ai ficar 
evidenciado o rancor, que era o sentimento principal na alma 

sempre compungida de Bernardo. O periodo incriminado 
mais parece escrito com fel. Ele em breve iria ser escrito 
com sangue. 

Entretanto Bernardo nao tinha autoridade para dizer 
isso. 
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Bernardo era a incoerencia humanisada. Hontem libe- 
ral, hoje conservador; hontem anti-clerical, hoje a criticar o 
governo na questao religiosa, parece que o insincere Bernar- 
do tendia para onde sopravam os ventos da popularidade. 
Supremamente vaidoso, ele tinha diversos fatos para obs- 
curecer a limpidez de sna integridade (40), entre os quais o 

(40) O insine nome de letras, inteletual brilhantissimo, historiador pro- 
vetissimo, que foi o dr. Martin Francisco Ribeiro de Andrada, neto dos grandes 
titans das primeiras eras; escreveu em seu magnifico livro "Contribuindo 
pg. 125, sobre a personalidade de Bernardo, o seguinte: 

"BERNARDO DE VASCONCELLOS (Um Documento Triste). — 
Durante seus vinte e quatro annos de contendas partidarias (1826-50), foi Ber- 
nardo Pereira de Vasconcellos o mais aggressivo e o mais aggredido, o mais 
invejado dos politicos militantes. A ninguem poupava; ninguem o poupou. 

Aos sarcasmos com que avivava as columnas do " Cablocoda " Sentinella 
da Monarquia", e doutros jornaes consulentes, a sua direcqao; aos versinhos 
nem sempre pudicos, com que em papeligos que passava as bancadas, escarnecia 
das incertezas oratorias de Aguilar Pantoja, ou da iracund'a de Tristao dos 
Santos; ao vezo de, na tribuna arremedar gestos e exclamagoes dos contendores: 
retrucavam-lhe os adversaries accuzando-o de haver, juiz em Guaratingueta ven- 
dido terras alheias; suspeitavam-no " Matraca" e " Petisca", intelligentissimo 
pasquineiros, de venalidade na numeragao das cazas do Rio de Janeiro; e, ate, 
em abuzo de reprezalia, tinha a columnia o excesso de ultrajal-o com a infamia 
de incestuozo. 

Mutabilidade incessante de acontecimentos no paiz que difficilmente se orga- 
nizava; queda a datar de 1834, da popularidade, substituida que foi pelo apedre- 
jamento da reputagao e ate da moradia; aggravamento dolorozo de doenga que, 
minando-lhe o organismo o condemnava a paralizia: nada disso modificou a indole 
batalhadora, activa patriotica de Bernardo de Vasconcellos. Assiduo as sessoes 
parlamentares, raras vezes faltava ao trabalho das respectivas commissoes, pre- 
sidindo-as com generalizada competencia. Se a correctissima redacgao do Codigo 
Criminal poude elle ainda ultimar em soffriveis condigoes de saude, sua contri- 
buigao para a da uniforme Lei de 3 de Dezembro foi intervallada de gemidos. 

E quanto maior era o padecimento do corpo, mais Ihe crescia a revelagao 
da intellectualidade 1 

Contradicgao superiormente organizada, essa que se chamou Bernardo Pe- 
reira de Vasconcellos! Liberal, no primeiro reinado, a tarde da Regencia, fundou 
o partido conservador que teria de consolidar o segundo. Conservador, morreu 
proferindo a inesperada exclamagao: 

— " OS LIBERAES NAO ME QUIZERAM!" 
* » » 

E', o documento que parte do meu archive para a desconfianga publica, a 
demoligao duma fama nacional? Talvez. Cumpre examinal-o com calma, porem. 

Sua data, apenas de mez e cinco dias posterior a proclaraagao da Maioridade 
—1 quando,excitados os odios, multiplicados os doestos, vacillava a admiragao 
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famoso caso das chapinhas de cobre. Chamado "regresso", 
pela incoerencia com que o introdutor do figurino inglez 
do parlamentarismo e das alternancias partidarias, se passara 
de liberal a conservador, o "ministro por 9 boras" conseguiu 

fluminense entre a sobranceria do manifesto em que Bernardo de Vasconcellos, 
alardeava a gloria das " nove horas mais horrorozas de toda a sua vida publica " 
e a delicadeza energica com que, das officinas do " Despertadorseu jovem 
gerente Francisco de Salles Torres Homem enfrentava a altivez do decahido 
estadista — aconselha tal qual cuidado na escolha duma resposta. 

Mais cuidado ainda merece o exame de duas circumstancias: o impedimento, 
nao motivado, do official que deveria ter redigido a certidao, e a pressa com que 
foi ella entregue a parte requerente. 

Ha, porem, para fazer duvidar das duvidas, a assignatura de Odorico Mendes 
no triste documento. 

Da honorabilidade desse maranhense, alias deputado por Minas Geraes em 
1845-7, quando Bernardo de Vasconcellos era, nessa provincia, sua maior influen- 
cia politica, nao ha, nunca houve a minima suspeita. 

O historiador Joaquim Manoel de Macedo assim termina alguns aponta- 
mentos biographicos do celebre mineiro: "Nao foi o que as injurias e nao 
poucas e desmesuradas calumnias dos inimigos, o pintaram, nem o patriota e 
estadista e puro, que seus entusiastas preconizaram. 

A ambigao do poder fascinara este ilustre cidadao, e os favores de sua 
influencia politica, muitas vezes generosa, chegaram a nublar, talvez injustamente 
a sua reputagao. 

Mas e precizo nao esquecer que todos os raios dos odios politicos eram 
vibrados contra o estadista mais eminente e primeiro do partido conservador". 

Ainda nos penultimos dias do segundo reinado, testemunhei-o, ideas e par- 
ticularidades de Bernardo de Vasconcellos eram lembradas por velhos que, mogos 
o haviam conhecido, e repetidas por mogos que as haviam escutado a antigos 
companheiros do grande estadista. Traziam, todas, clareza de vistas, agudeza 
de sentenga, rapidez de percepgao. Onde, por exemplo, achar melhor definigao 
desse Fernandes Pinheiro, visconde de S. Leopoldo, "que com prazer votou a 
constituigao portugueza", do que perfilando-o na de " ministro de intengoes 
grandes e conhecimentos pequenos" ? 

Dom Romualdo de Seixas, o arcebismo obrigado a politica pelo acazo dos 
incidentes, relata o assombro com que, ao entrar na Camara para defender 
emenda sobre coiza ecclesiastica, ja encontrou Bernardo de Vasconcellos na 
tribuna repetindo ipsis verbis, sem citar o autor, a longa justificagao que da dita 
emenda elle arcebispo Ihe lera, na vespera, rapidamente. E essa maravilha de 
memoria mantinha-se no correr, das frazes, denunciando leituras classicas que 
Ihe punham na oratoria perfeigao e agrado. Num debate concernente a instruc- 
gao publica, o bellissimo verso de Terencio: 

Quando non potest id fieri quod vis, id velis quod potuit, foi acabadamente 
aproveitado para licgao de que "nao devemos questionar sobre o que e mclhor 
fazer-se, se o aperto de nossas circumstancias so faculta indagar o que se pode 
fazer 

Noutro debate, esse em que varies deputados, em 1826, confessavam receiar 
da prezenga dos ministros no recinto da Camara, Bernardo de Vasconcellos, que 
os preferia frente a frente, ironicamente sentenciou: " O mal que nao se ve e 
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derrubar a Regencia de Feijo nao tanto pelos meritos de seu 
valor, como pela inteireza moral do magno estadista paulista 
que nao se quiz curvar ao sistema parlamentar que se iniciava. 

Nabuco ao escrever: "A uniao de Parana com Vascon- 
cellos fora uma convergencia de forga, rara em politica, des- 
sas que armam a diregao de urn partido de todas as quali- 
dades precisas para a luta", parece ter firmado que, a uniao 

sempre o mais funesto". Nao mais apropriadamente o dissera Julio Cezar nos 
momentos definitives do cerco de Alezia! 

Ha, nos discursos de Bernardo de Vasconcellos, trechos que salientando-se, 
ostentam, numa acuidade de conceitos, ensinamentos administrativos e axiomas 
politicos inexcediveis de sinceridade e de acerto. Parecem paginas de Spencer 
previstas pelo nosso parlamentarismo incipientel Estes, por exemplo; 

" Os governos nao tern autoridade para se ingerirem activa e directa nos 
negocios de industria; esta nao precisa de outra direcgao que a do interesse par- 
ticular, sempre mais intelligente, mais activo e vigilante que a autoridade. Quando 
ha liberdade, a producqao e sempre a mais interessante a Nagao; as exigencias 
dos compradores a determinam". 

Nao e preciso que a Lei indique a producgao mais lucrativa: nada de di- 
recqao do Governo. 

A suppoziqao contraria assenta na falsa opiniao de que so o Governo entende 
bem o que e util ao cidadao e ao Estado. O Governo e sempre mais ignorante 
que a massa geral da Nagao, e nunca se ingeriu na direcgao da industria que 
a nao ann quilasse, ou pelo menos a acabrunhasse; a historia o attesta. Favor 
e oppressao significam o mesmo em materia de industria". 

Eis agora um topico que S. Thomaz incluiria sem vacillagoes, nas tenden- 
cias que o adagio popular Ihe attribue ha sete seculos e meio; " Nao nos dei- 
xemos illudir pela consideragao de que nao nos convem o exame de quantias 
insignificantes, ou o que vale o mesmo de crimes de pouca monta. E' mister 
ter sempre deante dos olhos esta maxima, para os nao fechar sobre delictos 
de pouca importancia, porque sao o mais formal convite a delictos de grande 
monta; apoiar habitos contraries aos interesses da Nagao, e enthronizar a im- 
moralidade, precursora infallivel da dissolugao dos Estados". 

Ainda estes trechos, ponderadissimos: " O emprestimo debaixo das relagoes 
financeiras e, sem duvida, preferivel ao imposto, pois deixa recursos a reproduc- 
gao, e a industria. Em ultima analise, e sempre o Povo quern paga, tanto os 
impostos como os emprestimos, mas diversissimos sao os effeitos, de uns e de 
outros. Os emprestimo nao sao pagos de chofre, mas gradualmente e por partes; 
pelo contrario o imposto e pago de uma so vez e no tempo determinado. E' pois 
incontestavel a preferencia que teem os emprestimos aos impostos considerados 
pelo lado financeiro, mas pelo lado politico offerecem um aspecto medonho". 

Impossivel ser mais verdadeiro. 
Eis o documento mencionado acima: 
P. Nictheroy, 27 de Agosto de 1840. Odorico Mendes. 
Illmo. Snr. Inspector. Diz Joao Jose da Silva, que elle necessita haver 

sertidao do n.0 de Escravos, ou Africanos libertos, adjudicados a servigo par- 
ticular, que de Bernardo Pereira de Vasconcellos trabalham nas Obras Publicas 
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so teve lugar quando a regencia una, entretanto, eu quero crcr 
que a ligagao desses dois plutonicos mineiros, ja se havia rea- 
lisado, desde quando Feijo, ministro da Justiga teve que lu- 
tar no Parlamento, contra Parana que, com Hollanda Caval- 
canti e outros formava a oposigao na Camara. 

Honorio Hermeto Carneiro Leao, era diferente dos 
retratados acima, 

Soldado, nessa coorte de jovens, que formavam a ala 
dos namo^ados dos parlamentares da regencia, os quais nao 
iam alem dos trinta annos, Honorio Hermeto, regulava com 
Bernardo e com Hollanda, ao tocante a idade, a qual era mais 
apoucada do que de Feijo, que ja galopava pelos seus qua- 
renta e nove a cincoenta anos, ao ser eleito regente do Im- 
perio. 

Honorio Hermeto vinha das Gerais, bem do amago des- 
ses socavoes, que justamente no seculo XIX se esgotaram, 
como cornucopias produtoras, como se bastasse a independen- 
cia do pais, para como uma vara de condao, fazer estancar 
essa maravilhosa fonte de ouro, que tanto fizera aproveitar 
a Portugal durante os setecentos. 

Mas Honorio, nao sendo portador de uma tradigao de 
gente da terra, trouxe, entretanto, uma nobreza, que o havia 
aprestado para as lutas, era a aristocracia do dinheiro. Gra- 

desta Provincia; declarando-se os vencimentos dos respectivos jornaes. P. a V. S. 
que Ihe mande passar. E. R, Mce". 

Nesta Thezouraria da Provincia do Rio de Janeiro consta das ferias do 
mez de Janeiro e Fevereiro do corrente anno, aprezentadas pela Segunda Secgao 
das Obras Publicas desta Provincia, acharem-se empregados no concerto da es- 
trada de Mar de Hespanha trinta hum trabalhadores pertencentes a Bernardo 
Pereira de Vasconcellos, sendo os mesmos apontados nas ditas ferias com os 
vencimentos de quinhentos reis diarios, e hum com o vencimento de oitocentos 
reis, e sendo mais todos apontados com duzentos reis para comedorias. O que 
referido he verdade. Secretaria da Thezouraria da Provincia do R'o de Janeiro 
em 27 de Agosto de 1840. No impedimento do official Maior. — Joao Rodrigues 
da Silva. 

Cad. 24 
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gas a ela, ele pudera percorrer os bancos das academias rei- 
nois, se tendo graduado em Portugal, nesse templo de saber, 
que era a Universidade de Coimbra, unico objetivo para os 
estudantes avidos de ciencia dessa epocas neblinadas das co- 
lonias, em que a metropole portuguesa, tudo fazia para que, 
os brasileiros nao saissem da sotoplanura mental, a que es- 
tavam condenados, e que era o melhor penhor da continua- 
qao do estatu-quo. 

Vindo de uma regiao opulenta, em que os ultimos re- 
fulgios das catas do Jacuhy, ainda iluminavam a fortuna 
de seus maiores, Honorio Hermeto, poude se langar no 
palco da politica do primeiro reinado, escudado em uma si- 

Sem ser orador, exprimindo-se mesmo com certa difi- 
culdade, Honorio era um temperamento dominador e im- 

perioso, e neste ponto, tinha contato com Feijo, que tambem 
rezava pela mesma cartilha do autoritarismo. Honorio po- 
rem, levava vantagem grande, sobre o padre paulista, na inte- 

ligencia atilada, que possuia e que se aprimorava por uma cul- 
tura geral muito mais limada que a do antigo ministro da Jus- 

tiga, que so se revelara magnifica e inegualavel, em cousas 
especialisadas no direito canonico. Honorio Hermeto, ainda, 

tinha em sua vantagem, um grande bom senso, que se fazia 
acompanhar de calma, ponderagao, seguranga e presenga de 

espirito, que se nao se ausentavam do con junto mental de 

Feijo, entretanto, as vezes, se deixavam levar de roldao, pela 

catapulta viva, que era o padre, quando a dor Ihe ulcerava a 
alma com mais intensidade, a Ihe lembrar com tristeza a ima- 
gem do seu intimo, e quando o impeto como uma torrente jor- 
rava irresistivelmente, levado pelo seu ardor belicoso de es- 
padachim cavalheiresco. 
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Feijo nao era um desalentado, mas era um pessimista, 
que via bem a situagao do pais, e nao podia confiar, muito, 
no esforgo que dispendia. Alias Hollanda Cavalcanti, em 
1843, tres mezes antes do falecimento de Feijo, disse na Ca- 
mara que "para este o pais estava submergido sent esperan- 
gas, em cousa alguma, estando tudo negro". E' que, Feijo 
via com justeza, em querer se afastar dessa ordem de ideias, 
que mais tarde se refletiu com oculos de cor de rosa sobre a 
mentalidade do "porque me ufano de meu paiz". 

Honorio Hermeto nao comungava com Feijo a ver as 
cousas assim, sob esse prisma pessimista, ele, antes, se apro- 
ximava, ainda, nesse terreno ao seus companheiros mosquetei- 
ros, dessa triologia, que na Camara dos Deputados se fez 
marcar pela atividade. 

Outro companheiro de Bernardo de Vasconcellos, na 
campanha que este feriu contra Feijo, se alinhava Dom Ro- 
mulado, o bispo da Baia, ja nosso conhecido. Ele seria um 
Aramis autentico, se tivesse sido mosqueteiro. 

Dom Romualdo nao era orador, mas era homem da maior 
esperteza, politico da maior solercia. Maneiroso, habilido- 
so, melifluo, agradavel, untuoso, Dom Romualdo, soube se 
impor, nao pela bravura do leao, mas pela astucia da raposa, 
nao pela sinceridade de suas ideias e opinides, mas pela ma- 
neira delicada e sorridente, com que ele cuidava nos seus 
contatos com outrem. 

Ja antes, na decada anterior, entre Dom Romualdo e Fei- 
jo, tinha havido o celebre duelo, a proposito da questao do ce- 
libato clerical. 

Durante os primeiros anos que se seguiram, isto e logo 
depois da revolugao branca, que foi o golpe de 7 de Abril, 
nao houve hostilidades, entre os dois sacerdotes da mesma 
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religiao romana. Entao nao fazia parte dessa assembleia o 
bispo da Baia. Ele nao fora eleito para essa legislature, 
pois do contrario, teria se aproveitado da onda tremenda, fei- 
ta contra Feijo, os sens estrenuos inimigos, que foram Cas- 
tro Alves, Honorio Hermeto, Vasconcellos e outros. 

A menos, por algum tempo, sofreu uma solugao de conti- 
nuidade a luta tremenda travada entre dois clerigos, que 
ensombreavam a Camara dos Deputados com o negror de 
suas batinas. 

Esse foram os batalhadores mais belicosos, que se pos- 
taram na primeira linha das trincheiras formadoras do nu- 
cleo primievo do partido conservador. 

A frente deles, se via o penacho alvo e voltigeante de 
Pedro de Araujo Lima, o comandante do pelotao dos "rein- 
tres" da vanguarda, que queria combater a aqao energica 
da Regencia Una, que se iniciava com Eeijo, que a golpes de 
energia secundado pelo general Scares de Andrea, vinha de 
pacificar o Para, impedindo que a anarquia desagregadora 
levasse a Provincia do extreme norte para a secessao amea- 
qadora e dolorosa. 

Essa legiao conservadora, que saia do bergo, unida era 
torno do estadista pernambucano, ficara apavorada com o 
Ato Adicional, que se localisava, quasi na divisa de uma 
federagao, a cujos delineamentos foi a principio favoravel 
com a sua volubilidade carateristica e depois combateu, com 
todo o esforgo, a voz ententorica de Bernardo de Vasconcel- 
los, quer dizia temer que, fosse o caminho de uma desagre- 
gagao. Justamente, o contrario, era veiculo, que mais de- 
pressa e melhor conduzia para a secessao. A organizagao, 
que mantinha e muma prisao, que por demais apertava as 
partes do pais, e que poderia oferecer desejos de secessao. 
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Em tese uma ligagao so se mantem, quando ela oferece van- 
tagens para as partes, ora, quando os liames do regimen 
administrativo sao muito esticados, as partes ficam privadas 
de procurar os seus interesses, que nem sempre coincidem 
esatamente como os dos seus companheiros de uniao e, as 
vezes, sao ate antagonicos aos do conjunto sob certo aspeto. 
Dai a necessidade imperiosa da maniabilidade ou da elasti- 
cidade do regime nadministrativo. Nao queriam ver isso os 
ilustres membros desse conservatorismo, que se iniciava, nao 
obstante a clareza da luz de cada um deles, a iluminar os 
seus raciocinios. 

Estes arrastavam de muletas consigo, como se fora uma 

locomotiva resfolegante e descarrilada o comboio do partido 
conservador, que ele nucleava na sua origem. Ele Vascon- 
cellos, de pernas bambas rebocava a coorte de companheiros 
conservadores que se arrastavam. 

Ah, mas Feijo tinha amigos! Ele nao entrava na luta 
com suas hostes rareadas. Nao! 

Militando hombro a hombro, comsigo e precise que, se 
destaquem em primeira piano o vulto magestatico de Verguei- 
ro, que surge como um gigante a dominar todo o passado pau- 
lista da primeira metade do oitocentismo. Vergueiro, era co- 
mo se fosse uma torre no xadrez politico da Regencia Una. 
Ele, com o prestigio de sua autoridade imensa, sempre sus- 
tentou Feijo, que era o ariete vivo, enquanto que ele Ver- 
gueiro era a forqa mecanica a o impulsionar. Sem a forga 
desse homem extraordinario que foi Vergueiro (41) o ariete 
nao podia funcionar. 

(41) A proposito deste grande vulto que pela sua miraculosa inteligencia 
e a sua visao de profeta inegualavel, veja-se o trabalho de Djalma Forjaz, o 
qual exgota o assunto da maneira a mais absoluta. 
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A agao desse grande estadista paulista que foi Verguei- 
ro, da qual nao sabemos o que mais admirar, se a inteligencia 
de privilegiado ou se a sua antevisao maravilhosa, sempre es- 
teve ao lado de Feijo, desde a sua magna f igura, destacada nas 
Cortes de Lisboa em 1822, ate o fim, nessa guerra infeliz 
de 42. 

Tambem, lutando ao lado do padre de ferro, via-se na 
primeira linha, de combatentes a figura de Evaristo. Quinze 
anos mais mogo do que Feijo, Evaristo ainda que mais gor- 
do, tinha uma compleixao muito mais doentia do que o paulis- 
ta, que era um verdadeiro atleta sob o ponto de vista fisico. 

Evaristo, sempre fora um solido pedestal para Feijo. 
Ele equivalia a uma coluna de capital jonico, a construgao, 
que seria a agao do sacerdote. 

Evaristo que, era um liberal convito, possuia uma inte- 
ligencia, que se avultava sobremaneira pela eloquencia de que 
ele era senhor, como pelo modo admiravel, pelo qual ele ma- 
nobrava a pena. Era um jornalista consumado, escrevendo 
com, a mesma pericia com que d'Artagnan manobrava a es- 
pada. Foi assim, que ele arrazou Antonio Carlos, quando 
com este Andrada, travou polemica em 1823. Ele usava da 

palavra com a mesma finura com que, um Cyrano de Ber- 
gerac desarmava o antagonista. Os seus discursos, eram pe- 
gas nas quais nao se sabe o que mais admirar, se a pericia, 
com que o artista usava seus argumentos, ou se o modo cava- 

Iheiresco, com que era o adversario tratado, vencido, esma- 
gado, e triturado. Evaristo, o verdadeiro artista da tribu- 
na trabalhava o seu "speech", com a finura de quem cinzela 
uma filigrana. Ele tratava de um assunto, reunindo argu- 
mentos, em tor no da tese, que deveria sustentar, sem que, 
se pudesse compreender, onde ele desejaria chegar. Era 
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certo ponto do discurso Evaristo, como que arrancava os an- 
daimes, que encobriam a sua construQao. Ai surgia o edi- 
ficio, estilo aprimorado, em minucias caprichadas, que go 
um artista consumado poderia erguer. 

Ele foi um Benevuto Celini da palavra caprichada que 
se esbatia ecoante nos muros do Parlamento. 

Dizem que, ja no fim da sua Regencia, Feijo lamentava 

os tempos em que, ele podia contar com a pericia parlamentar 
de Evaristo. Entao o Regente, nao tinha defensores no Par- 
lamento, que ousassem enfrentar o tremendo fogo de barra- 
gem de Vasconcelos, de Calmon, de Raphael de Carvalho e de 
Honorio e de outros. 

Feijo nao era um agremiador! Longe disso! As suas 
arestas proprias de um carater irritado afastavam de si, os 
que o podiam auxiliar em ocasioes como essa. Ele era an- 
tes um dispersador. Porisso Feijo nao podia ser um chefe. 
O exercito que Ihe dava maioria no Parlamento, havia quasi 
que se dissolvido por inteiro. Evaristo porem se afastara 
do Legislative, porque o seu fisico nao comportava mais 
uma luta empolgante. 

Tambem, ha quern afirme que, no fim da sua curta vi- 
da, teve o ilustre inteletual crueis desilusSes, quan- 
to aos processes empregados por Feijo, em querer usar da 
maxima energia para impor a ordem no imperio que se esfa- 
celava se nao fosse o pulso de ferro do Regente, que parecia 
um Duque de Alba, a manejar a sua espadagana, como se fos- 
se uma clava. Nao creio. Feijo nao mudou os processos, 
que usou no ministerio da Justiga. Ele sempre fora esse, e 
Evaristo o conhecia. (Octavio Tarquinio de Sousa, "Eva- 
risto da Veiga". Cia. Editora Nacional). 

Evaristo a principio, nao se mostrava a favor das refor- 
mas na Constituigao de 1824, as quaes por fim constituiram o 
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famoso Ato Adicional, mas antevendo a onda que se forma- 
va a exigir essas reformas, passou a, nao se opor a elas e 
ser um dos seus adetos, nao acompanhando Bernardo de 
Vasconcellos, nos seus terrores de que a federa^ao trouxesse 
a desagregaqao. 

Parece que, a visao primorosa e percuciente desse fino e 
ilustrado estadista, que foi Evaristo, homem dos mais cultos, 
que iluminou com o seu verbo poderoso, todo esse periodo 
do primeiro Imperio e da Regencia, em que, agiu como poli- 
tico e jornalista, levou-o a compreender que, o remedio dos 
males da naqao estava na elasticidade que se desse a adminis- 
tra^ao, pois quando se discutia a reforma constitucional, que 
foi o Ato Adicional em 1934, ele se poz ao lado do substi- 
tutivo de Miranda Ribeiro, que comegava pela instituiqao 
do Brasil de um Imperio Federativo. 

Evaristo fez uma falta tremenda a Feijo, quando ele 
nao poude capitanear as hostes liberais, em apoio do gover- 
no regencial, em 1837 quando a Regencia, como uma caga, 
sem encontrar refugio, sofria o "hallali" da oposiqao con- 
servadora, que adquiria paulatinamente a maioria na Assem- 
bleia. Parece que, Evaristo foi a maior forga da carreira 
politica de Feijo. Ele o fez ministro da Justiga na Regen- 
cia trina em 1831. Ele o fez Regente em 1835. O que mais 
ele faria, se nao tivesse morrido? 

O seu desaparecimento em Maio de 1837, foi, no cena- 
rio politico daquele tumultuoso vendaval parlamentar, em que 
se entrebatia a Regencia de Feijo, na sua agonia, como que 
a queda de bojudo jequitiba na floresta, deixando um claro 
insubstituivel. 

(42) Octavio Tarquinio de Souza; "Evaristo da Veiga", 285; Cia. Editor* 
Nacional, Sene Brasiliana. 
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Evaristo foi, inquestionavelmente, a primeira cabega, 
desse periodo da vida do Brasil. 

Estivesse ele no Parlamento, a sua voz persuasiva, a 
forga dominadora de sens argumentos irrefutaveis, o sen 
modo conciliador e inteligente, teriam evitado o desfecho de 
Julho de 1837, em que, depois do duelo de exterminio entre a 
Camara dos deputados e a Regencia de Feijo, esta ocupada 
por um homem rigido, teria de baquear vencida. 

For outro lado, tivesse Evaristo, podido iluminar o Re- 
gente, com os sens conselhos prudentes, que seriam luzeiros, 
esclarecendo a estrada abrolhada de problemas, por certo Fei- 
jo, teria evitado os recifes, que um Parlamento, em que ele 
nao tinha defesa, e onde so se ouviam as declamagSes de Ra- 
phael de Carvalho, de Calmon, de Vasconcellos, e de outros 
seus adversarios, contrariadas apenas pela sinceridade de 
Limpo de Abreu, e de Castro e Silva. 

Evaristo, teria sido o algodao macio, interposto entre as 
arestas rigidas de cristais, durissimas, que se chocavam. Ber- 

nardo que chefiava a oposigao era como Feijo rigido belico- 
co, implacavel. Nisso o mineiro se assemelhava ao Regente. 

O desaparecimento de Evaristo fez com que, esses dois 
corpos duros, irritados se atritassem no duelo de morte, tra- 
vado entre Legislative e Executivo regencial, do qual um de- 
les, teve de cair, sem vida. Sem Evaristo, sereno, persua- 
sive, as duas vontades rudes de Feijo e de Vasconcellos se 
chocaram e uma delas teve que se fazer cadaver. 

E' que, a outra havia usado mais a inteligencia do que a 
forga! 

Nessas contendas a divisa de "a ferro e fogo", nao podia 
mais ser empregada! 

Evaristo teria evitado esse descalabro. 
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Limpo de Abreu, o future titular de Abaete, foi outro 
sustentaculo de Feijo, em todas as pugnas memoraveis, que 
ele feriu na sua carreira politica. 

Castro e Silva, foi outro politico, que teve de, mais de 
uma vez, levar a sua palavra em defesa do Regente. 

Montezuma, adversario de Feijo, quando este era, ainda 
ministro da Justiga, mas liberal convito, e republicano mes- 
mo, foi ministro da Justiga na Regencia, sem embargo de, 
em 1831, haver levantado na Camara a denuncia, contra o 
ministro de entao, pela supressao das cartas de seguro, uma 
especie de "habeas corpus", que garantia a liberdade indi- 
vidual, formou nas linhas de Feijo. 

Alvares Machado, paulista, alem de ter a obrigagao por 
isso, de ser um sustentaculo de Feijo, era grandemente liberal, 

alem de amigo pessoal do Regente, com o qual tinha as mais 

solidas ligagoes. Talves, por isso, ele ser extremamente a 
favor da situagao regencial e de se haver manifestado, assim, 
calorosamente na Camara, quando surgia a baila uma oca- 
siao qualquer, como no caso do deputado Vieira Souto. 

Os proprios Andradas, os rancorosos inimigos de Fei- 
jo, desde os velhos tempos de 1822, quando das cortes portu- 

guesa, se enfileiraram nas hostes do partido liberal, que era 

o mesmo que do Regente, ao qual, ainda que, nao houvessem 

empenhado a eloquencia, que os destacava, nao se aproveita- 

ram da ocasiao para o hostilizarem. 

Creio que, nessa ocasiao e que, foram feitas as pazes, 
entre Feijo e Antonio Carlos, nao havendo Martim Francis- 

co, entrado nessa composigao, pois ele escrevera mais tarde 
ao seu irmao que, dissesse ao Diogo que, com ele a briga 
era uma so, pois ele jamais faria as pazes com qualquer de 
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seus inimigos, mas que Martim Francisco, nao guardava 
odio algum contra o Padre Feijo. 

Eis a bateria de primeira linha, que sustentou o fogo nu- 
trido, contra as barbacans da fortaleza da oposigao conser- 
vadora! 

Eis as trincheiras, que enfrentaram a avangada dos 
"tanks" inimigos! 



CAPlTULO XXIV 

MARQUES DE OLINDA 

Pedro de Araujo Lima, nascera em 1787, tres anos, 
portanto depois de Feijo, nas plagas pernambucanas, onde o 
agucar promovera a civilisagao, a prosperidade e o povoa- 
mento de grande faixa litoranea, abrangendo toda a parte 
humida do Nordeste. 

Ele, era bem o representante da estirpe, que fizera a 
grandeza das colonias luso-americanas naquela regiao, que 
o sol escalda, ao contato com as ondas bravias do verde 
Atlantico. De tez morena, estatura mea, Araujo Lima, ti- 
nha um perfil adunco, que parecia talhado por um cinzel da 
Renascenga, em ouro velho tauxiado em Milao, nessa Milao 
dos Visconti, ou dos Sforza. 

Araujo Lima era todo cerebro e equilibrio, que se pu- 
nham ao servigo de um bom senso notavel. 

Ele, era o homem pratico, acomodado e sensato, desti- 
nado a suprema governanga do pais. 

Homem de estirpe, dotado de ilustre e opulenta acen- 
dencia, Araujo Lima, poude estudar em Coimbra, na velha 
Universidade, que foi o templo, onde se temperou a cultura da 
primeira geragao de brasileiros, que foi a usina, onde se for- 
jou o carater desses, que iriam dirigir o pais de alem mar, 
na primeira metade do seculc. La, Araujo Lima, foi contem- 
poraneo de Honorio Hermeto Carneiro Leao, o futuro Mar- 
ques do Parana, que mais mogo que ele, ainda cursava os 
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primeiros anos, quando em 1819, Araujo Lima, se graduou 
em canones. 

For isso, ele, que ja era entrado na idade, com cerca de 
trinta anos, nao poude acorrer a sua patria, que lutava nos 
horrores da guerra de 1817, pela implantagao da republica no 
Nordeste, esse Nordeste abrazado de seus sonhos. Profunda- 
mente imbuido das ideias de Voltaire, Rousseau, D'Alembert, 
Montesquieu e dos enciclopedistas, das quais saiu a revolu- 
gao francesa, Araujo Lima no Brasil nao poz em pratica 
essas ideias. Ai, ele nao primou pelo espirito liberal. 

Chegado ao Brasil, tem Araujo Lima de volver a Por- 
tugal, onde deveria tomar parte na Assembleia das cortes. 
Ai conhecera Feijo. Admirara a sua audacia e quando o 
sacerdote discursara pela vez unica naquele aeropago, apre- 
sentando a sua famosa indicagao, que condizia tanto com os 
impetos dele jovem pernambucano. Entao ele nao poude 
conter uma frase de surpresa, mixta com extasiamento: —Es- 
te paulista, parece louco, pelo seu atrevimento! Vir com 
isso neste fojo de tigres ! 

Araujo Lima, ouvira embasbacado o rugido do leao, 
que levava a sua audacia a dizer em plena assembleia portu- 
guesa, aquilo que todos pensavam, mas ninguem ousava se- 
quer murmurar. O espetro soturno de Pina Manique, fa- 
lecido havia uma quinzena de anos, ainda atemorisava os 
mais valentes e resolutos. A cena de pugilato de Cypriano 
Barata, a violencia cometida contra Vergueiro foram a ilus- 
tragao desse espetro. 

Voltando ao Brasil, Araujo Lima foi eleito para a 
Assembleia Constituinte, que em 1824 foi dissolvida. 

Em 1827, de novo Araujo Lima, estava no Parlamento. 
Foi entao presidente da Assembleia de deputados e do alto 
desse posto assistiu, todo o debate de Feijo, sobre o celibato 
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clerical, e varies outros, em que ele tivera pela frente, o fa- 
moso Dom Romualdo e o bispo do Maranhao. Araujo Lima, 

nao podia deixar de rememorar as cortes portuguesas em que, 
a figura desse padre tanto se realgara, pela sua andacia so- 
berana e pela sua coragem civica inimaginavel! 

Ele, Feijo, era sempre, o mesmo bolido vivo, dotado daquela 
energia que imbuia todos os atos de sua vida de Parlamentar. 
Se, as vezes, esse bolido parecia apagado, logo ele surgia, de 
novo, a cortar a noite trevosa, com o seu risco luminoso que, 
impunha admiragao e respeito ate aos seus adversaries! 

Araujo Lima, homem timorato e conservador, nunca se 
apartara dos governos, que se sucederam. 

Ministro do Imperio de Pedro I, nao tomou parte no 
golpe de 7 de Abril, que impoz a abdicaqao. Aceitou-a po- 
icm, conformado e ei-lo votando, com o governo em 31 de 
Agosto de 1831, quando o ardoroso Montezuma, denunciara 
o Ministro da Justiqa, que era o mesmo Feijo, que ele admi- 
rava, desde 1822, nas cortes de Lisboa! A aqao de 
Araujo Lima, calmo, sereno, conservador, continuou palida 
e descolorida, ate que Feijo assumiu a Regencia. (43). 

So entao, o ilustre pernambucano se lanqou de corpo e 
alma, na vereda, que o haveria de aproximar da triologia de 
Machabeus, que eram Vasconcellos, Honorio Hermeto e Ra- 
phael de Carvalho. Parece que, foi essa liga, entre essas 
quatro individualidades da primeira regencia una, o grupo 

(43) Araujo Lima teve em 1828 um incidente com Vasconcellos. 
Quem diria. ..I... 
Entao Araujo Lima, o futuro Marques de Olinda declarou: 

" Se o Sr. Vasconcellos conta com a minha moderagao para contra 
mim proferir sarcasmos, engana-se; eu estou disposto a retorquir a 
qualquer insulto que se me pretenda fazer". (Octavio Tarquinio de 
Sousa; "Bernardo Pereira de Vasconcellos", pg. 73). 

* ♦ ♦ 
Sobre o comportamento de Araujo Lima em 7 de Abril veja-se Octavio 

Tarquinio de Sousa, " Evaristo da Veiga 
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primeiro, que gerou o future partido conservador e o sistema 
parlamentar, talhado pelo corte britannico. 

Havia sido eleito Feijo, para reger o Imperio, mas o no- 

vo governante era uma personalidade inflexivel. Ele, nao 
sabia se acomodar com as circumstandas. Estas, e que de- 
veriam se moldar ao seu feitio. Ele, Eeijo, nao tinha em 

mente que o molde de cera mole da forma ao bronze rigido. 
Feijo nao queria transigir! Dai, a sua natureza nao se con- 
formar com a situagao brasileira, que esta a exigir para um 
governante, que deve se manter no poder um temperamento 
transigente e acomodaticio. 

Nos primeiros tempos de governagao, mesmo no anno 
de 1836, Feijo, nao encontrou oposigao, tanto que, a sua fa- 
la dirigida aos representantes da naqao, com a data de 3 de 
Maio desse ano, assim se exprimia; 

"Augustos e dignissimos senhores representantes da Na9ao. 
O dia 3 de Maio e dia das esperan^as do Brazil. Se os Brazileiros 
soffrem resignados os males, que os opprimem; se o goiverno Im- 
perial nao esmorece na luta de tantas diffiouldades que o inhabilitam 
de proteger o cidadao pacifico, o homem honesto; de aproveitar os 
imensos recursos com que a natureza nos dotou; de dar nome e 
realce a nagao brasileira pela estabilidade de nossas instituiqoes, pela 
paz, seguranga e tranquilidade de seus cidadaos, e pelo progressivo 
desenvolvimento de sua industria; e na esperan^a de que, reunidos os 
representantes da nagao, no seu saber e patriotismo sahirao leis ada- 
ptadas as nossas circumstancias, que satisfaqam as necessidades mais 
imperiosas do Estado, e reformem antigos e novos abusos introdu- 
zidos nos diversos ramos da publica administraqao. Portanto tenho 
a satisfaqao de congratular-me pela esperan9osa e interessante 
reuniao dos augustos e dignissimos representantes della. 

Gostoso vos communico, que amigaveis redoes sao entretidas 
com nossos antigos alliados, e que parece inalteravel o sentimento de 
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amizade que nos une. Tenho recebido lisongeiras expressoes de esti- 
ma e consideraqao; e todas as potencias amigas mostram-se interes- 
«adas pela conservaqao do throno constitucional do Senhor D. Pedro 
II, erne cujo nome re o o Imprio pelo voto nacional. 

Nao posso contudo occultar-vos, que Sua Santidade, depois de 
dous annos de erplicaqoes reciprocas resolveu nao acceitar a apre- 
sentaqao imperial do bispo eleito desta diocese. 

O governo tem a seu lado a lei e a jojstiqa, mas Sua Santidade 
obedece a sua consciencia. Depois desta decisao julgou-se o governo 
desonerado de ter condescendencias com a Santa Se, sem comtrrdo 
faltar jamais ao respeito e obediencia ao chefe da Igreja Universal. 

Em vossas maos esta livrar o catholico brasileiro da difficuldade, 
e muitas vezes da impossibilidade de mendigar tao longe recursos, 
que Ihe nao devem ser negados dentro do Imperio. E' tao santa a 
nossa religiao: tao bem calculado o systema do governo ecclesiastico, 
que, sendo compativel com toda a casta de governo civil, pode sua 
disciplina ser modificada pelo interesse do Estado, sem jamais com- 
prometter o essencial da mesma religiao. Nao obstante esta collisao 
com o Santo Padre, nossas relaqoes sao amigaveis com a corte de 
Roma. O Brazil esta em paz com todo o mundo. 

Outro tanto nao posso dizer do nosso estado interno. Do Para 
faltam noticias modernas, porem a vista dos esforqos e providencias 
do governo e provavel que, se ja nao esta, brevemente seja restituida 
a cidade de Belem a provincia e ao Imperio. Por bem ou por mal 
sera ella arrancada as feras que a dominam. 

A sediqao de Porto Alegre foi tao rapida, qae em poucos dias 
comprehendeu a provincia inteira. O bem do estado aconselhou me- 
didas consilhadoras, e ate hoje tem ellas obstado que actos de fero- 
cidade se multipliquem, como e de costume em taes circumstancias. 
O governo tem deixado entrever aos sediciosos, que se o desejo 
de nao sacrificar Brazileiros ao estado de guerra tem feito 
dar espaqo a reflexao, no caso de contumacia, pora em movimento 
todos os recursos do Estado para sujeital-os a obediencia, nao rom- 
per-se a integridade do Imperio, e nao deixar passar um exemplo, 
que traria funestas consequencias. 
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Aug-ustos e dignissimos senhores representantes da naqao! A 
falta de respeito e obediencia as autoridades, a imunidade excitam 
universal clamor em todo o Imperio. E' a gangrena que actualmente 
ataca o corpo social. A naqao de vos espera, que diques se opponham 
a, torrente do mal. 

Nossas instituiqoes vacillam, o cidadao vive receioso, e assus- 
tado; o governo consome o tempo em vas recomendacoes. Seja 
elle responsabilisado por abusos e omissoes; das-lhe porem leis adap- 
tadas as necessidades publicas; dae-lhe forga com que possa fazer 
effectiva a vontade nacional. O vulcao da anarchia ameaga de- 
vorar o Imperio; applicae a tempo o remedio. 

O commercia prospera, porque nossos productos arjgmentam; e 
as rendas publicas tern bastado para as despezas correntes. O go- 
verno, tendo em vista fomentar a agricultura e promover a industria, 
procura introduzir a arte, e os melhoramentos conhecidos. 

O exercito exige ser de novo organisado, removendo-se os obs- 
taculos, que se oppoe a conservaqao da disciplina, que Ihe da impor- 
tancia e vida. A marinha vae com brevidade tomar a attitude ne- 
cessaria para prestar ainda maiores services ao Estado. 

Augustos e dignissimos senhores representantes da naqao, os 
Brasileiros tern necesidade de uma educaqao nacional: sem esta nunca 
teremos accordo nos pontos vitaes a sociedade. E se no systema 
representativo so as maiorias decide mdos negocios mais importan- 
tes, quando nao e necesario generalisar certas maximas, para ellas 
possam predominar ao maior mimero? 

A moral, fundamento da ordem, deve ser melhor ensinada para 
que sirva de sustentaculo as leis, reja as consciencias e seja mais 
solida garantia da publica prosperidade. Senhores, sem educa^ao, 
e sem moral, nao e possivel haver verdadeira civilisaqao. 

As assembleas provinciaes tern produzido os effeitos que se 
desejavam. Os legisladores tendo diante dos olhos os meios e 03 
dados necessaries, livres de complica^oes de interesses e de paixoes, 
podem certamente melhor providenciar as necesidades locaes; mas e 
innegavel, que excesses se notam que aos vosso alcance esta corri- 
gir, e logo para que, arraigando-se os abusos, nao seja depois diffi- 
ci! e talvez pe'igoso removel-os. Brevemente apparecerao conflic- 
tos prejudiciacs a causa publica: cumpre acautela-os. 

Cad. 25 
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Os ministros e secreUuos de estado, no relatorio de suas res- 
pectivas repartiqoes, vos farao conhecer em detalhe as necessidades 
publicas, e os meios, que a experiencia Ihes tem feito lembrar para 
removel-os. A vossa sabedoria pertence descobrir remedies efficazes; 
e a nagao tem direito a esperar tudo do vosso patriotismo. Da mi- 
nha parte, sustentando o posto que a mesma naqao me ha confiado, 
serei fiel ao juramento que hei prestado em vossa presenqa. 

Esta aberta a sessao. Diogo Antonio Feijo. 

Entretanto, apos essa-exposigao dos negocios publicos, 
que tiveram lugar emquanto o Parlamento estava em descan- 
go, tantas foram as lutas travadas contra o governo, no re- 
cess© da Assembleia, que Feijo, irritado contra esse Legisla- 
tive, que indocil, creava tantas dificuldades, a ele, e a seu 
governo, a ponto de ficar cercada a administragao, que via, 
dia a dia minguar a maioria, escassa que dispunha entre os 
deputados, ao se encerrar o Parlamento em 31 de Outubro, 
proferiu a seguinte oragao final: 

"Augustos e dignissimo senhores representantes da Na- 
qao. Seis mezes de sessao nao bastaram para descobrir re- 
medies adequados aos males publicos; elles infelizmente vao 
em progresso: oxala que na futura sessao o patriotismo e 
sabedoria da assemblea geral possa satisfazer as urgentissi- 
mas necessidades do Estado! 

Esta fechada a sessao. Diogo Feijo. 

(Eugenio Egas, loc. cit.). 

Eis o rompimento entre o Executive e o Legislative! Para 
aquele este nao passara, durante os seis meses das sessoes, 
senao a promover dicussoe inuteis e desinteressantes aos ne- 
gocios publicos. 

Com essa ideia, a proposito do Parlamento, o Executive 
regencial o tinha, em muito ma conta. 
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So a ambigao de se evidenciar, animava os representantes 
do povo. Eles nao tinham nenhum carinho pela causa da 
uagao, que periclitava. A logamaquia imperava nesse Parla- 
mento de pavoes, que nao era capas de levar nada a serio 
e estudar com afinco e honestidade, o que precisava o pais. 

O mal da demagogia o perturbava, como o calor intenso 
dos raios solares, havia derretido a cera das asas de Icaro. 

Vasconcellos, Honorio Hermeto, Raphael de Carvalho, 
Rodrigues Torres, Calmon, Araujo Lima e outros, condu- 
ziam o pais para uma Tarpeia, que cada vez se mostrava 
mais voraz, na atragao negra que exercia. Conservadores, 
esses vultos levados por circunstancias varias, nao compre- 
endiam que, o pais precisava de ordem e de descentralisagao 
administrativa, de liberdade e de franquias, que nao deve- 
riam ser restringidas. Esse era o pensamento que, animava 
o Regente a proposito da Assembleia, que so Ihe dava abor- 
recimentos e contrariedades. O Legislative, por sua vez, 
atribuia ao Regente, o papel de um Nero, Cerbero colocado 
no Olympo, nao seria mais tiranico do que Feijo, era, em 
relagao ao pais. A sua minoria, que seria o nucleo do future 
partido conservador, se opunha, com violencia e estrema 
loquacidade demagogica, ao liberalismo de Feijo, que con- 
tinuava imbuido de seus sonhos. 

Dai, a contenda tinha que sair! 
Na Camara, o governo tinha adetos, que o defendiam, 

com ardor, talento e eloquencia. Ai, sempre, se ouvia a voz 

moderada, serena e ponderada de Evaristo, os argumentos 
sensatos de Limpo de Abreu e de outros. Mas a insolencia de 
muitos oposicionistas, nao se continha ao comando pla- 
cido, mas clarividente de Araujo Lima, para quern o desfe- 
cho dessa luta, nao poderia ter segredos. De nada adean- 
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taria a forqa de Feijo, contra a inteligencia dos oposicio- 
nistas. 

Ate os leoes caem nas armadilhas. For isso e que, 
Honorio Hermeto exclamava nesse Parlamento; 

"O Regente deve manter-se pela forqa moral, mas essa manu- 
tenqao nao deve ser filha da forqa material, e para adquirir prestigio 
e manter-se e precise que o govemo seja mais exato na execu^ao das 
leis". 

(Eugenio Egas, loc. cit.). 

Assim declarada a guerra, entre esses dois poderes, da 
governagao do pais, em Maio ao se abrir o Parlamento, o 

Regente pronunciava da seguinte maneira a sua fala: 

~ "Augustos e dignissimos senhores representantes da naqao. A 
epoca da reumao da assemblea geral e sempre esperan^osa para a 
nagao; ella tern direito a ver diminuidos os males que a affligem. E' 
em extremo agradavel o ter de annunciar-vos que as nossas relaqoes 
com as potencias extrangeiras continuam a ser cultivadas como d'antes. 
O estado interno do paiz ainda nao offerece um aspecto satisfactorio. 
O Para reconhece hoje o governo legal e a agrioultura e o commercio 
principiam ja a desenvofver-se alii, mas acredito que sera ainda 
necessario por algum tempo naquella provincia a presenga de grandes 
forqas, que evigem consideraveis despezas; e que muito convira que 
o governo provincial nao deixe de ter, na forma de constituiqao, 
attribuiqoes sufficientes para poder restabelecer completamente, e 
consolidar a tranquilidade e a seguranqa publica. 

O Rio Grande do Sul ainda nao esta pacificado; o governo 
continua a empregar na sua pacificaqao os meios que pode dispor. 

A provincia de Sergipe soffreu, em anno proximo passado, uma 
violenta commoqao, os seus effeitos ainda fazem sentir-se. 

Nas outros provincias experimenta-se geralmente a falta de se- 
guran^a individual, e nao pode afianqar-se a continua^ao da tran- 
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quilidade publica, emquanto esta nao se afirmar nas bases de uma 
legisla9ao apropriada. 

As rendas publicas tem crescido; comtudo o meio circulante pode, 
tal como existe, comprometter todas as forunas. Neste objecto e 
um daquelles que reclamam a vossa seria e providente attenqao. 

Augustos e dignissinios senhores representantes da nagao, re- 
medios fracos e tardios, pouco ou nada aproveitam na presenqa de 
males graves e inveterados. 

Os ministros e secretaries de estado far-vos-hao ver nos seus 
relatorios as mais urgentes necessidades do paiz, e terao occasiao 
de propor-vos medidas que Ihes parecem mais adequadas a felicidade 
da naqao e a estabilidade das nossas instituiqoes, e do throno do- 
Senhor D. Pedro II. 

Esta aberta a sessao. Diogo Antonio Feijo." 

(Eugenio Egas, loc. cit.). 

Era de praxe legislativa, ser dada uma resposta a essas- 
palavras. Foi entao que, a rudeza da oposigao, fez tocar 
no nervo do Executivo, parecendo querer responder a provo- 
cagao, com que o Regente ferira o Parlamento, por ocasiao 
do encerramento dos trabalhos. 

Um mes, apos a abertura da sessao de 1837, isto e, em 
Junho, a resposta foi encaminhada a Regencia da qual des- 
tacava-se em seus termos gerais, o seguinte periodo: 

"Se a epoca, senhor da reuniao do corpo legislativo e sempre 
esperanqosa para a naqao, e porque reconhece ella, que so da mu- 
tua e leal cooperagao dos poderes politicos pode provir eficaz re- 
medio, aos males que a affligem; mas esta cooperagao, a camara dos 
deputados faltara a seus mais sagrados deveres, se a prestar a uma 
administraqao, que nao goze da confianqa nacional. No nosso seoulo, 
e com as instituiqoes que possuimos, o primeiroi dever dos ministros 
e governar conforme aos interesses e necessidades do paiz: e aquel- 
les, que os desconheqam, ou menosprezam, mal podem dirigir os 
negocios publicos." 

(Eugenio Egas, loc. cit.). 
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Essa resposta, que continha inconveniencias, facilmente 
apontaveis, que era ja de si, uma bola de ferro, envolta em 
macio veludo, havia sido discutida, com vagar pelo Parlamen- 
to, que nao podia contar com nenhuma atenuante, e devera 
ter sido ampliada pelo veneno rancoroso de Martim Francis- 
co, que inimigo pessoal de Feijo, havia proposto a substituigao 
de uma palavra, que transformaria o periodo de um ataque 

traigoeiro e indireto ao Regente, em um golpe desabusado, 
diretamente atirado a face de Feijo. Este nao podia engu- 
lir esses desaforos, como se foram um ourigo de cabeqa para 
cima. Como se o ponto nevralgico, tivesse sido tocado, Fei- 
jo mostrou, mais uma vez o seu temperamento impetuoso e 

a forga de vibratilidade de sua alma sincera e sem rebugos, 

respondendo da seguinte maneira, imediatamente apos ha- 
ver tornado conhecimento das palavras do Legislativo: 

"Como me interesso muito pela prosperidade do Brazil, e pela 
observancia da constituiqao nao posso estar de accordo com o prin- 
cipio emittido no segundo periodo da resposta a falla do throno; e 
sem me importar com os elementos de que se compoe a camara dos 
senhores deputados, prestarei a mais franca e leal cooperaqao a ca- 
mara, esperando que, ao menos desta vez, cumpram as promessas 
tantas vezes repetidas, de tomar em considera^ao as propostas do 
govemo." 

(Eugenic Egas, loc. cit.). 

Essa reprimenda severa ao corpo legislativo, foi o pano 
vermelho desfraldado, ante os olhos do touro enfurecido. O 
ministerio, que se achava muito desfalcado e muitos ministros, 
esercendo suas pastas a titulo interino; foi alias um dos tra- 
balhos maiores de Feijo, pois para o recompor teve que, rea- 

lisar os mais ingentes esforgos, uma vez que, ele nao queria 
chamar para o governo seus adversaries politicos. 
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Feijo, a esse respeito, era rigido de mais, para ser um 
governante constitucional parlamentar. 

Nestes regimens sao as maiorias parlamentares que, go- 
vernam e compoem os ministerios. Quando, as maiorias 
atingem essa graduagao, os governos, assim, tem de Ihe ser 
entregues. Muita razao tinha Vasconcellos, quando dizia 
na Camara, em um dos seus discursos: 

"Quando a opposiqao se torna maioria e dever imperioso entre- 
gar-lhe o governo do paiz, alias nos acharemos reduzidos ao estado 
poiuco agradavel em que nos vemos." 

Mas Feijo, nao pensava assim. File nao podia suppor- 
tar o que seria uma humilhagao. (44) 

E que, quando ele fora eleito Regente, a elei^ao, cria 
Feijo, fora ganha, nao por ele, mas pelo seu partido. Como 
agora ir entregar o poder a gente de um partido que fora 
derrotado ? Por nao fazer muito de si, e sim do seu partido, 
e que, Feijo se mostrou intratavel. Se o seu governo estava 
desfalcado, ele nao podia completar o ministerio, com gente 
sua do Parlamento, porque sendo a sua maioria na Camara, 
muito pequena, ele nao queria a tornar, ainda menor, ou 
quiqa perde-la ate, chamando os seus elementos para o minis- 
terio. 

Eis que, a maioria perde Evaristo da Veiga, vitima de 
mal incidioso, falecendo a 12 de Maio! Feijo, entao, recom- 
poe o seu ministerio, com gente sem apoio parlamentar. O 
parlamento, nao queria se submeter. Por fim, foi um in- 
cidentc entre o deputado Raphael de Carvalho, um dos ele- 

(44) E' que Feijo nao via que a monarquia constitucional obedecia a um 
sistema parlamentar no qual Vasconcellos fazia espelhar o talhe ingles. 

Para se adatar a isso o Regente precisaria de mais elasticidade que o fizesse 
mais acomodado e mais plastico. 
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mentos mais violentos, dos companheiros politicos da falange 
de Bernardo de Vasconcellos, e o ministro da Marinha, que 

perdendo a compostura, ele marinheiro e nao parlamentar, 
disse que, estava sendo atacado, como os navegantes o sao, 
por piratas. A Assembleia, com isto, prorompeu em uma 

grilaria ensurdecedora, com que o ministro da Marinha 
disse : 

"Nao posso fallar. Vejo que os senhores querem estabelecer 
para si o direito de insultar impunemente. O direito natural per- 
mitte-me repellir a forga com a for^a. Os srs. deputados nao estao 
aqui para insultar nem offender ninguem." 

(Eugenio Egas, loc. cit.). 

Dizendo isso, o ministro saiu e Vasconcellos, entao» 
acha a ocasiao para demolir o seu cambaleante adversano. 

Ele fora deixado so no terreiro! Evaristo morreral 
O seu punhal ia embebido em "curare" mortal, as flexas 
tinham pontas mavorticas envenenadas no famoso "canta- 
rella" dos Borgias! 

Assim ele, rubro, pequenino, contrafeito, fisicamente 

uma cariatide viva, exclama possesso em torn de ameaQa: 

"Venha a dictadura! Se ella for da vontade da nagao, sera 
rasgada a constitui9ao e a dictadura entrara. Mas se nao for da 
vontade da naqao, sabe-se o que succedera". 

Em outro discurso a demagogia de Vasconcellos prof ere 

apopletica: 

"O que ainda nao entendo, senhores e como se julga necessario 
que a camara dos srs. deputados vote dinheiro, vote forqas, vote- 
arbitrio e nem sequer tenhamos um ministerio complete! 
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A interinidade nos mata de muito tempo. Ministros interinos!? 
For^a, dinheiro e arbitrio sem cabeqa, podem fazer algum beneficio? 
Que presenciamos nos o anno passado? 

Ministerio sempre interino!" 

(Eugenic Egas, loc. cil.). 

Era impossivel governar, com esse barulho. Urgia 
tomar uma providencia, que puzesse paradeiro, a esse estado 

de cousas. O Legislativo, se erguia contra o Executivo. O 
governo nao tinha quem, o defendesse na Assembleia, onde 
so a bravura de Alvares Machado, se fazia ouvir isolador 

como uma fera cercada de mastins, avidos, com seus dentes 
agugados, promptos para o halali final, os outros parlamen- 
tares governistas, se viam acovardados, pela forga tribunicia 
de Vasconcellos, de modo que, nao ousavam piar a favor de 
Feijo, ou do governo. 

Desanimado, ante esse quadro que, ecoava la f6rar. 
ampliado pelo microfone de uma imprensa oposicionista 
desabusada e atrevida, dirigida por Vasconcellos, que como 
o esporao vigoroso de uma caravela bucaneira, abordando 
navios de uma frota da prata, arrazava a situagao dominan- 
te, Feijo convocou, na sua residencia a rua do Conde, os seus 
amigos, que reunidos em torno do Regente, tinham ares de 
assistir a ultima ceia do mestre, que com voz soturna parecia 
dizer: 

"Este e o men corpo, que se da por vos: Fazei isto em me- 
moria de mim" 

(Evangdho de S. Lucas, XXII, 19). 

Entao Feijo, afirmou mais uma vez: 

— Tenho minha conciencia tranquila, fiz tudo para, 
me sair bera da empreitada. 
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— Mas, meu amigo, disse um deles, nos devemos go- 
vernar com a maioria, porque voce faz de rei constitucional 
e o regimem, em que vivemos e o parlamentar. 

— Eu nao sirvo para rei constitucional. Nao sei ver- 
gar. Nao posso queimar o que adorei e adorar o que quei- 
mei. Nao tenho inclina^ao para sicambro. Nao sei virar 
casaca. Principalmente em materia de doutrinas. Nao 
posso me encarnar no papel de S. Pedro que, por tres vezes 
negou o Mestre antes do galo cantar pela segunda vez. 

— Quern governa porem e o ministerio. O Regente 
nao e responsavel! 

— Eu nao sirvo porem, para Regente. Quem voces 
pensam que pode servir? 

— O Araujo Lima daria um bom rei constitucional. 
Moderado, nunca se extremou. E' verdade que ele nao foi 
parte no 7 de Abril, mas, isso ja vae longe! 

Disse Paula Souza, o grande Paula Souza! 
— Vou renunciar e entregar o poder a Pedro de Arau- 

jo Lima. Eu sou muito pequeno, eu nada sou diante do meu 
pais. Foram as palavras de Feijo. Palavras de bronze, que 
marcam um carater da mais dura essencia da abnegagao. 
Ele resolvia abandonar o primeiro posto da hierarquia na- 
cional, unicamente, porque nao queria substituir o ministe- 
rio. Unicamente, porque nao queria que, os adversaries de 
scu partido, ficassem com o poder. Ele nao faria o caminho 
de Canossa. 

Homem sublime esse que, abandonava os mais altos 
postos da governanqa, para estar bem com a sua conciencia, 
pois se persuadira que, seria impossivel continuar, naquela 
balburdia e ele, nao se compadecia de recompor o ministerio, 

com gente, que nao fosse a liberal. Jamais conservador, 
entraria no governo, estando ele na Regencia. Ele nao era 
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homem de sacrificar seus principios, pelas posigoes. Assim 
todos, rezassem por essa cartilha, ou antes comungassem 
nessa hostia! 

Em setembro desse 1837, foi Araujo Lima para o Sena- 
do, representar Pernambuco, na vaga de Bento Barroso 
Pereira. Fora piano de Feijo, escolher Araujo Lima, para 
o Senado e manter vago, o ministerio do Imperio, pois a 
resolugao do ilustre sacerdote, era passar a Regencia, ao sen 
substituto constitucional, que seria o proprio Araujo Lima. 

Quando Araujo Lima, foi agradecer a Feijo a sua es- 
colha para senador, o Regente combinou todos os passes com 
o seu sucessor. Feijo nomeou Araujo Lima, seu ministro 
e logo a seguir, deixou a Regencia, com o seguinte oficio, 
dirigido ao proprio Araujo Lima: 

"Illmo e Exmo. Sr. — Estando convencido de que a minha con- 
tinuaqao na regencia nao pode remover os males publicos, que cada 
dia se aggravam pela falta de leis apropriadas, e nao querendo de 
maneira alguma servir de estorvo a que algum cidadao mais feliz 
seja encarregado pela nagao de reger seus destines, pelo presente 
me declare demittido do logar de regente do Imperio, para que V. 
Excia. encarregando-se interinamente do mesmo logar, como deter- 
mina a Constituiqao politica, faqa proceder a eleiqao de novo regente 
na forma por ella estabelecida. 

Rogo a V. Excia. queira dar publicidade a este officio, e ao 
manifesto incluso. 

Deus guarde a V. Excia. muitos annos. 
19 de Setembro de 1837. Diogo Antonio Feijo. 

(Eugenio Egas, loc. cit.). 

O manifesto referido dizia o seguinte; 

"Brasileiros! 
Por vos subi a primeira magistratura do Imperio, por vos desqo 

hoje desse eminente posto. 
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Ha muito conheqo os homens e as cousas. Eu estava convencido 
da impossibilidade de obterem-se medidas legislativas adequadas as 
nossas circumstancias, mas forqoso era pagar tribute a gratidao e 
fazer-vos conhecer, pela experiencia que nao estava em meu poder 
aoudir as necessidades publicas, nem remediar os males que tanto 
vos afflige. 

Nao devo. por mais tempo conservar-me na Regencia; cumpre 
que lanceis mao d'outro cidadao, que mais habil ou mais feliz, me- 
reqa as sympathias de outros poderes politicos. 

Eu poderia narrar-vos as mvenciveis difficuldades que previ e 
experimentei; mas para que? Tenho justificado o acto de minha ex- 
pontanea demisao, declarando ingenuamente, que eu nao posso sa- 
tisfazer o que de mim desejaes. 

Entregando-vos o poder, que generosamente me confiastes; nao 
querendo por mais tempo conservar-vos na expecta^ao de bens, de 
que tendes necessidade, mas que nao posso fazer-vos; confessando 
o meu reconhecimento e gratidao a confianqa que vos mereci, tenho 
feito tudo quanto esta de minha parte. 

Qualquer, porem que for a sorte que a providencia me depare,. 
eu sou cidadao brazileiro, prestarei o que devo a Patria. 

Rio 19 de Setembro de 1837. Diogo Antonio Feijo. 

(Eugenio Egas, loc. cit.). 

E, assim, decia os degraus do Olympo, o que fora o 
maior dentre os concidadaos I 

Estava finda a comedia! O palco se fechara com a 
queda do pano! 

Subiram os conservadores. 

Araujo Lima, o moderado, o dulquroso, o fleugmatico 
chamou a gente de Vasconcellos o "tigre", para organizar o 
governo e dias depois essa mesma gente, que no tempo dc 
Feijo tanto clamara, contra ele, fazia a mesma cousa. Pe- 
didos de creditos, pedidos de forga, pedidos de arbitrio, sur- 
giram no parlamento, e entao a voz do infatigavel Alvares 
Machado o Bayard da oposigao liberal, clamava: 
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"Entendo sr. presidente, que a naqao nada ganhou com 
o triumpho que teve a opposiqao, pois a actual administra- 
qao pede o mesmo que as transactas: — for^a, dinheiro e 
arbitrio". 

"A taverna era a mesma, o vendeiro e que era outro". 
O reinado constitucional de Araujo Lima, nao foi mais 

sereno do que de Feijo. 
A Baia, fizera a guerra de separagao, denominada 

"sabinada", se fazendo independente ate a maioridade do 
Imperador menino. 

O Maranhao, por causa da criaqao dos prefeitos, mas 
tendo por motives mais remotos e mais ocultos a centralisa- 
qao administrativa, levantou-se, movendo guerra aos impe- 
riais de 1840. 

A guerra dos farrapos continuava, nao obstante a vi- 
toria tida pelos imperials no combate da Ilha do Fanfa, e na 
prisao do bravo Bento Gongalves, cujo fuga da Baia, foi 
atribuida a complicidade de Feijo. 



A VOLTA 

O navio "Constituigao", saia barra a fora deixando 
atras de si, uma esteira branca espumarada e no ar, urn 
penacho de fumo negro, que subia enovelado da chamine 
magra e alta do navio, um dos primeiros, movidos a vapor 
e a rodas, dos que cingravam para aquem Atlantico. 

As rodas viravam, com um ritmo surdo, marcado por 
um rumor cadenciado, e impulsionadas por uma maquina 
que resfolegava, visivel aos passageiros, que se atopetavam 
na coberta. 

Dois mastros altos, com suas velas enfunadas, auxilia- 
vam o movimento veloz do barco, que transpunha o Pao de 
Assucar. 

La ia Feijo, navegando para a sua provincia, de volta 
de sua viagem a corte, a qual durara quasi tres anos. Ele 
fora eleito Regente do Imperio e governara a naqao, durante 
cerca de dois anos e pico. Por fim, baqueara, para nao ter 
que dobrar o seu servis sempre altaneiro como um roble, em 
meio de fremente tempestade. So o canigo ou o arbusto se 
abatem, ele Feijo, sempre fora como uma arvore frondosa, 
que poderia ser abatida, mas jamais vergada! Era a se- 
gunda vez que isso Ihe acontecia. Cinco anos antes, a si- 
tuagao, para ele, era identica. 

Ei-lo, sentado em sua cadeira de paralitico, com seu 
semblante fechado e austero, em seus tragos bem marcados. 
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a esculpir uma face alva sempre muito bem escanhoada a 
formar uma camada azulada, bem destacada do branco de 
uma pele, bem esticada e sem rugas, que os cincoenta e tres 
anos, poderiam ter cavado naquele rosto de sofredor es- 
toico, onde rutilavam vivas duas pequenas pupilas negras, 
que se casavam bem com aquele maxilar voluntarioso e 
pronunciado, que era o pedestal, onde repousava esparrama- 
da a basta e negra cabeleira que se delineava ja acinzen- 
tada de fios brancos de uma cans, que comegavam a respon- 
tar! Era uma figura digna de um gobelin flamengo, que 
durante, quasi tres anos, se movera com energia e precisao 
no cenario da fervilhante politica nacional! 

Feijo, nao pudera voltar a sua provincia, pela via ter- 
restre, como da ultima feita, quando deixara o Ministerio 
da Justiga, em virtude de, haver progredido muito a sua 
molestia, essa, que o retinha preso e sem o poder da locomo- 
^ao naquela cadeira, que era para ele, Feijo, um verdadeiro 
Caucaso, onde se via, qual um Prometheu acorrentado, ten- 
do o seu figado constantemente devorado, pelo negro abutre 
do desespero. 

Quando Feijo, viera para a corte, afim de assumir a 
Regencia, ainda ele, com o auxilio de uma bengala, podia 
andar, com certa liberdade de movimentos. De entao para 
essa ocasiao, o mal havia evoluido caminheiramente, corro- 
endo a natureza solida do jequitiba, como o fogo faz aos 
grandes troncos da floresta espessa, queimada para as ro- 

Qadas do fim do inverno: derruem-se, por dentro, deixando 
o exterior enverdecido, mas subitamente a morte, toma conta 
do bo judo tronco e ele desaparece na voragem das derru- 
badas, para em seu lugar surgirem cafesais alinhados, vistos 
de longe, como se fossem fios de uma cabeleira gigante, 
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disposta sobre os cabegos ondulantes de colinas que se su- 
cedem interminas no planalto piratiningano. 

A tarde caia, nesse crepusculo dorido que se fechava 
em um por de sol em que se emerara a palheta da natureza, 
mais rica em cores do que o proprio "Kilt" escosses do 
"Bonnie Prince Charlie Stuart". 

A morraria azulada, desaparecendo, nesse lusco fusco 
acinzentado pela nevoa, ao longe, via se aproximar o man to 
anegrado da noite, que aos poucos cobria com suas trevas o 
quadro magnificente, em que o Creador, puzera toda a sua 
habilidade de magico celestial. A enorme pedra da Gavea, 
se destacava nitida no horizonte enfumagado, como se fora 

uma estatua imensa eregida pelo genio de um escultor ci- 
clopico. Servia-lhe de pedestal a verdura escura, que ia 
morrer na faixa alvinitente de uma praia, a qual se via 
de bordo, a se afogar, entremeiada por dois morros grani- 
ticos, que se erguiam a prumo, com seus dorsos desnudos, 
onde, apenas ulceras de musgos verdes e de lichens claros 
cortavam a monotonia de uma cor parda, que se elevava a* 
alturas. 

Feijo, ouvia o resfolegar compassado da maquina, e 
comparava a sua situagao, com a daquela forga inanimada. 
Ele fora um grao de areia, cristalino, mas de dureza dia- 
mantina, o qual nao pudera ser assimilado, ou desgastado, 
naquele ambiente governamental da corte, em que se movia 
tropega e descontrolada uma maquina administrativa, ser- 
vida por gente de tempera gelatinosa e dutil. Ele Feijo, 
com a rigeza da sua espinha, nao se pudera curvar aos impe- 
rios de uma acomodagao nesse ambiente cortezao. Por 
esse motivo, depois de haver decido os degraus do trono 
«i-lo, carregando a sua cruz, a caminho de sua provincia, 
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•essa "provincia onde se timbra em fazer o que se promette", 
essa provincia, que como uma meiga e carinhosa Veronica 
iria dar-lhe o balsamo ameno para o sofrimento que Ihe 
compungia a alma. 

No dia seguinte, surgira a manha, ja em aguas paulis-- 
tas. A ilha de S. Sebastiao se desenhou em frente. 

A' direita o niveo arriba-mar vicentino, como uma longa 
faixa ,emoIdurava o negror monolitico da cordilheira pe- 
nhascosa, que se desenhava em um recorte, que se perpetua- 
va por uma ginastica abruta, sob o ceu de cinza. 

A grande ilha de S. Sebastiao, toda verde de vegetaQao 
luxuriante, que Ihe vestia o dorso pardo de seus morros, 
plantava-se ao lado. A' direita, no bombordo, era sempre 
o continente que se deitava preguiqoso, nas cristas das vagas 
santelmicas e teimosas. No canal, ja o navio navegava 
placido, em um mar de espelho, agora protegido pela ilha, 
que servia de anteparo, ao violento sopro do nordeste. Na 
proa do barco, o som melodioso das guitarras, tangidas por 
dedos melancolicos, acompanhava uma cangao dorida, cheia 
de poesia, a trair a alma portuguesa embalada nos sonhos 
do fado. Muitos homens, agrupados no castelo de avante 
da nave, comentavam a paisagem soberba, que a milagrosa 
natureza patenteava aos seus olhos embevecidos. Todos 
estavam vestidos de sarja cinza, com as camisas abertas ao 
peito tostados e largos lenqos de alcobaga escarlate, envol- 
vendo as cabegas barbagudas e trigueiras, de onde saiam. 
em madeixas, longas cabeleiras negras. 

E a melodia chorava a saudade, a nostalgia, o amor, 
evocando os olhos negros e cismarentos, os talhes volutuo- 
sos e as cachoupas enamoradas, que haviam quedado tao 
longe, no outro extreme do mundo! 

•Cad. 26 
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A' tarde, o navio se defrontava com a Bertioga! 
La estavam os restos da velha fortaleza de Hans Sta- 

den, toda cheia de vegetagao, crecida pelo abandono, e fer- 
tilisada pela poeira dos seculos, a cambiar em verde, o pardo 
das amuradas com barbacans, ameias e, seteiras todas emus- 
gadas, e cheias de "lichens", que com a cantaria em ruinas 
davam um choro de melancolica saudade, daquele neblinado 
passado quinhentista, que os tempos levaram para o alem, 
nas profundezas do esquecimento! 

Era como que, a Tarpeia, que se abria para Feijo, que 
deixara na corte luxuriante o Capitolio brunido, que se su- 
mia confundido nas aguas placidas e amornadas de Santos, 
que se veria logo! 

Uma guitarra castelhana gemia, com uma voz maviosa! 

Mas jarcias y bandeirolas 
qae por la barra el navio... 

A embarcagao ja estava no canal de Bertioga, se de- 
frontando com a fortaleza nova, que o saudava com as salvas 

ribombantes de seus canhoes bronzeos. 
Feijo voltava vencido e acachapado da missao de gover- 

nar o Brasil. Ele sonhara alcangar a lua e so chegara a 
atingir as nuvens! 

Quizera se impor uma tarefa, que assustaria ao proprio 
Giliath e voltava sem animo! 



Ill PARTE 

A Avalanche 





CAPlTULO XXV 

A noticia de que, o Parlamento Geral havia votado uma 
lei interpretativa do Ato Adicional, que restringia as fran- 
quias provinciaes, reboou, como o estouro estridente de um 
petardo. 

Sao Paulo via nisso, o manejo de Bernardo Perei- 
ra de Vasconcellos e a sua gente do Partido Conserva- 
dor. Esse ato legislative, fora escrito, nao a tinta, mas 
com o toxico dos Borgias. A pena que sancionara esse 
disparate legislative deveria ter sido forjada em Florenga, 
nesse quatrocentismo de legenda, em que, as traigoes dos 
Medicis campeavam emaranhadas em mistura com o mis- 
ticismo dos Savonarolas. O pais nao podia tolerar essas 
cousas! Era precise reagir! 

Esse golpe legislative, deveria ser a almenara avanga- 
da da tempestade, seria o preludio de uma sinfonia maca- 
bra, porque as provincias, com ele diminuidas, nao se pode- 
riam conformar, seria o prolongo de um drama, que ensan- 
guentaria, o solo da naqao. Era o centro, querendo esten- 
der o braqo demasiadamente, ferindo as provincias (45). 

Ora, os paulistas, sempre foram ciosos de suas prero- 
gativas de autonomia. 

(45) Vasconcellos, falando no Senado a 29 de Maio de 1839, diz:a: 
" Eu entendi que o Acto Addicional devia ser approvado tal qual 

o rid'gi e apresentei... 
Nao consegui o meu desejo; fizeram-lhe consideraveis emendas 

que o podem tornar, como eu receiava, a carta da anarcliia". "Ber- 
nardo Percira de Vasconcellos", Oct. Tarq. de Sousa, 151. 

Uma simbiose de intolerancia e de vaidade, nao se expressaria de outra 
forma...! 
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O passado deles, ai estava a testemunhar o espirito 
altaneiro de sobranceiria, demonstrado sempre por essa 
gente. Durante o quinhentismo e o seiscentismo, gosaram 
de farta dose de liberdade. Era mais uma despreocupa^ao 
do Reino, ou antes, dos reinos Ibericos, pelo que se passava, 
e podia passar no planalto piratiningano, regiao insignifi- 
cante, em relagao aos sens laqos de Hgagao a patria penin- 
sular. Gosaram dusentos anos de tantas regalias que os 
moradores dessa regiao, nao sentiam necessidades que ti- 
vessem indpendencia completa a se refletir no cenario po- 
litico. 

Por isso, foi que, o movimento em torno de Amador 
Bueno, o qual foi sem duvida, urn golpe secionista muito 
serio, nao vingou, nao foi energicamente intentado, e nao 
teve consequencias. Sim, porque, se nao fosse o absolute 
afrouxamento dos lagos, que prendiam a velha capitania 

vicentina a Portugal, a reagao teria sido muito violenta e 
persistente. Foi, um so movimento serio. Eu digo serio, 
porque os movimentos, contra a autoridade de Salvador 
Correia de Sa, no decurso desse seiscentismo, no Rio de 
Janeiro, nada mais foram de que movimentos de indepen- 
dencia. 

Eu compreendo e justifico essa indiferenga dos 
Portugueses reinois, para com o planalto, pois era uma re- 
giao pauperrima, que nao podia oferecer a menor soma 
de rendimentos para Lisboa. Com isso, eles nunca tiverara 
atengoes, para com essa porgao colonial, que nada Ihes pro- 
porcionava. Era natural, e perfeitamente explicavel esse 
descaso. 

Mas quando os coloniais descobriram os mananciais 
auriferos, nessa sombra amena do Itacolomi, nos recortes 
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penhascosos dessa lendaria Sabarabuqu, nos martirios 
goianos, ou nos socavoes encardidos de Cuiaba, os metro- 
politanos Portugueses fizeram recair sobre eles, a mao fer- 
rea de uma dominagao brutal. Com os Rodrigo Cesar de 
Menezes e outros, Portugal fez empalidecer os satrapas per- 
sas, atirados nas governaqoes provincials dos imperios dos 
Achemenidas ou dos Sassanidas. Os paulistas, porem, nun- 
ca se haviam compadecido dessa situagao, sem embargo de 
haverem entrado no periodo da decadencia e da anemia se- 
tecentista, que os vitimava e os deixava imbeles e exangues, 
nas maos da metropole lusa avida, voras, gulosa e sem es- 
crupulos. 

Foi por isso que, os paulistas nao fizeram grande cousa, 
quando houve em Minas a famosa inconfidencia, que sonhava 
com a independencia 

Mas quando, nas proximidades de 1822, os paulistas 
viram uma possibilidade de se libertarem de Portugal, ain- 
da que, o planalto, nao estivesse refeito da sangria que Ibe 
haviam feito no setecentismo as minas de ouro, nao foram 
dos que menos concorreram, para que a independencia vies1^ 
coroar os esforgos de Feijo, dos Andradas e de outros que 
se encarnigaram na campanha, que teve epilogo vitorioso 
as margens do Ipiranga (46). 

(46) Ha quem procure empalidecer a figura de Feijo na Independencia, 
achando que nas Cortes portuguesas o ilustre sacerdote 56 falou uma vez. 

Considere-se porem que a indicaqao, apresentada por Feijo foi no sentido 
da Independencia e teve uma repercuqao enorme a proposito da ideia da separaqao. 
Se Feijo nas cortes falou uma unica vez o fez de uma forma tao incisiva que 
a qualidade supriu a quantidade. 

Ele foi de uma audacia incrivel! 
Vou mesmo ao ponto de dizer que ele foi o proclamador da Independencia 

do Brasil. 
E' muito facil fazer caretas, tendo o oceano de permeio. Isso equivale a 

dizer desaforos pelo telefone. E' diferente o fazer face a face! O fato de 
Feijo ter ficado no ostracismo logo dpois da Independencia, nao tem importan- 
cia, dada a animosidade tributada a ele pelos Andradas. 
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Os paulistas eram, pois, bem ciosos das suas prerogati- 
vas. Que ninguem conspurcassem sobre elas!! 

O advento do Ato Adicional foi saudado, por eles 
como uma liberalidade salvadora e isso fortaleceu mais neles, 
o liame nacional, o qual so diminue a sua resistencia, quan- 
do for esticada. Alias e natural! A provincia tendo mais 
autonomia, se sente bem em continuar associada as outras, 
pelo centro que nao Ihe contraria. 

Mas, as medidas constantes do Ato Adicional, na sua 
aplicagao, nao foram bem recebidos por todos. Vascon- 
cellos, nao as aceitou com bons olhos. Assim tambem, 
Honorio Hermeto e todos os conservadores capitaneados por 
Araujo Lima, o novo Regente, que calmo fleugmatico, pouco 
espressivo, de coloragao pouco acentuada, de feitio pouco 
belicoso e avangado, nao se langava abertamente em uma 
campanha pela sua aboligao. Araujo Lima continuava a 
nao ser "nem carne nem peixe". 

Hollanda Cavalcanti que, da ocasiao do principio da 
Regencia de Feijo, estivera encarreirado com Vasconcellos 
e com Honorio Hermeto, desligou-se deles e se foi postar 
nas fileiras, onde militavam pela maioridade Limpo de 
Abreu, Alvares Machado e os Andradas, todos arregimen- 
tados no grupo liberal do qual saira o partido desse nome, 
Aos poucos Llollanda se foi integrando entre os liberals, 
ate que se distanciou dos- seus antigos parceiros, entao con- 

servadores (47). 

(47) Hollanda Cavalcanti se fez liberal, enquanto que Vasconcellos se fez 
conservador. Marcharam inver amente. Houve pois interseqao de suas dire- 
trises politicas. Entao eles se orientaram contra Feijo. 

So na ocasiao do seu encontro essas personalidades cstiveram unida^. A 
separaqao nao tardou, porque Vasconcel'os "o regresso", com o seu bando de 
" lucifers " voavam descentricamente para o conservatorismo, enquanto que Hol- 
landa se distanciava velozmentc deles, se fazendo cada vez mais liberal, isto e 
se aproximava progressivamente de Feijo. 
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Varies historiadores, entre os quais Calogeras, parcial- 
mente, se entusiasmaram por Vasconcellos e pelas medidas 
que constituiam a Lei interpretativa de 12 de Maio de 1840. 
Mas eu dificilmente tenho encontrado falta de visao, tao 

bem enunciada, quanto a dos autores dessas disposigoes. 
Tudo quanto tende a entorpecer a administragao das partes 
representa uma falta de agudesa dos seus autores. Vascon- 

cellos e Hermeto, bem como os seus companheiros conserva- 
dores, foram dos mais fervorosos adetos dessa marcha 
administrativa, e Calogeras diz que, essa lei, foi das maio- 
res glorias de Vasconcellos ("Politica Exterior do Imperio", 
III, Serie Brasiliana). 

Estou seguro de que, uma vez Calogeras dizendo isso, 
deve se ter, como certo haver sido Vasconcellos e seu amigo 
o future Marques do Parana, os forjadores principals dessa 
cadeia, que entorpeceu as franquias provincials, constantes 
do avango feito pelo Ato Adicional, uma das leis melhor con- 
cebida e engrenada com o estado de fato real do pais, que 
entao era o vigente. Esses centralisadores eram os verda- 
deiros separatistas, porque eles pugnavam por uma norma 
que originava e fazia crecer os anseios da desagregagaoy 

que os descentralisadores porfiavam em evitar. 



CAPITULO XXVI 

NEMESIS E BELONA 

Os helenos tributavam culto mitologico a Nemesis, 
a entidade da Justiga, a qual, muitas vezes, se revestia de 
aspeto da vinganga, tomando a feigao de tragedia. Entao, 
os romanos substituiam essas figuras do rito grego, por ou- 
tra que, a sua mentalidade concebera: Belona, que presi- 
dia as guerras. Foi esta que respondeu ao chamado dos 
paulistas em 1842, quando tratados com absoluta falta de 
justiga, invocaram os arestos da entidade helenica. 

Essa situagao confirma o que eu disse. So apeh 
para a luta desagregadora, os que se sentem desesperados. 
Assim eles foram forgados, em desespero, a buscar, na 
violencia e na forga, refugio para o estado de agonia em que 
se encontravam. Nemesis, ante essa eventualidade, tomou 
a cor rubra da guerra, que se alastrou fumegante, pelo pla- 
nalto de Piratininga. Surgiu, entao, emparelhada com ela, 
Belona, a deusa da guerra. 

Foi o pretexto, a gota dagua que fez entornar a bi- 
Iha, o fato de haver sido nomeado para o cargo de Presi- 
dente da Provincia de Sao Paulo, o baiano Marques de 
Monte Alegre, o mesmo que, fora um dos tres regentes, 
quando Feijo exercera o ministerio da Justiga. 

Parece ter sido fato que a Provincia se enchia de ba- 
ianos, que se aquinhoariam com as melhores posigoes, re- 
legando os filhos da terra a penumbra de um ostracismo. 
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Com isso, houve, como era de se esperar, tremenda reagao. 
O espirito da terra teve uma vivida fulgurancia. Era um 
sentimento de aversao, que se exacerbava naturalmente, 
atingindo ao paradoxismo de um chauvinismo, que se es- 
treitava, apaixonado, em um sentimento unisono, com o atri- 
to e a concorrencia que esses elementos Ihe faziam. 

Os centrais, nao tinham olhos para esse fenomeno psi- 
cologico, que dia a dia, se acentuava, com a continuagao 
do contato, o antagonismo perene, as contrariedades repe- 
tidas, advindas dessa mesma causa, que longe de ser curada 
era, antes tratada com remedies contra indicados, que o 
charlatanismo de uma orientagao de curandeiros ministrava, 
sem a menor visao. 

Eles, os do governo metropolitano, acreditavam que, 
o sentimentalismo paulista deveria ser esmagado com a obri- 
gatoriedade, que Ihes davam de receber gente de outras 
procedencias. Assim agiam os prussianos, os russos, os 
austriacos na Polonia, ou os turcos nos Balkans. Era um 
processo, que devia obter sucesso, domando esses altivos 
paulistas e quebrando-Ihes o animo particularista, como aba- 
tendo-lhes o "panache", ou sofreando-lhes o orgulho. Assim 
os metropolitanos teimaram na sua orientagao de proceder 
contra os paulistas, que se sentiram prejudicados, tratados 
como inimigos, e em desespero apelaram para a violencia. 

Essa e a marcha evolutiva de uma psicologia coleti- 
va indeclinavel, que nao varia jamais, em relagao ao tempo 
e ao espago. Esse resultado, era de se chegar, uma vez que, 
as causas fossem essas apontadas, nao dando os estadistas 
do Imperio atengao a ela ou remedio as mesmas. 

Os paulistas, tinham que agir dessa maneira, obedecen- 
do inconcientemente, o que as regras da psicologia coleti- 
va imperiosamente determinam, e jamais seguindo os im- 
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pulsos de um livre arbitrio inexistente. E' bem certo quer 

esse determinismo, facil de ser conhecido, foi aproveita- 
do pelos estadistas liberals, que se viam assediados pelos 
conservadores, no governo, a frente dos quais estava Ber- 
nardo de Vasconcellos, que capitaneava uma falange de 
hopdtas, na qual militavam, logo na primeira linha, Arau- 
jo Lima, Calmon, Honorio Hermeto, Costa Carvalho, Ra- 
phael de Carvalho e outros. Os liberais eram, Feijo, Al- 
vares Machado, Vergueiro, Antonio Carlos, Martim Fran- 
cisco, Paula Souza, Hollanda Cavalcanti, Tobias, Barao de 
Piracicaba, Rodrigues dos Santos, Theophilo Ottoni e Pu- 
tros, que, desassombradamente porfiavam pe!a maioridade 
de Pedro II, que em 1840, livrou o pais da anarquia da Re- 
gencia de Araujo Lima, para o precipitar em outras, que 
iriam se suceder como cenas interrompidas, pelos entre-atos 
fugases das guerras do Sul e do Paraguai, contra Rosas e 
contra Lopez (48). 

O carro de Siva avanqava!... 
Queriam os liberais que o Presidente da Provincia de 

Sao Paulo, fosse um homem da terra, o Brigadeiro Tobias, 
por exemplo, que ja havia dado provas de ser um grande 
administrador, tendo exercido, por duas vezes, o executivo 
paulista, mas o governo imperial, guiado pelo estrabismo do 
conselheiro Vasconcellos, nao podia ver nitidas as realidades 
brasileiras, as quais, so podiam ser acomodadas pela admi- 
nistragao desapeiada, e dentro de uma agao suave, suasoria, 

(48) O golpe da ma:oridade indi?cutivelmente foi uma habilidade dos 
liberais, que com ele, deram uma tremenda rasteira politica nos conservadores. 

Araujo Lima, chamando Vasconcellos para o ministerio, recuou para a 
ultima linha de trincheiras da resistencia encarnigada, que a ele fazia apelar 
para os seus ultimos cartuchos contra a maioridade. Mas o "quero ja", foi o 
golpe de misericordia vibrado contra os conservadores pelc menino de 14 annof 
que era Pedro II. 

Foi por isso que Vasconcellos so esteve 9 boras no governo, tempo esse 
que ele dizia ser o mais honroso da sua vida. 
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de cordura e de tolerancia, que sempre foram as armas dos 
inteligentes. 

Os paulistas, alvo da hostilidade metropolitana, vendo 
Nemesis a chorar impotente, invocaram as armas em de- 
sespero, e o perfil destacado de Belona, encimado pelo sen 
elmo de bronze, envergando a sua cota de malhas, e o seu 
saiote de escamas de ago. Surgiu ela no Planalto, a caval- 
gar o seu Pegaso, que na ocasiao mais parecia um Rocinante, 
ossudo e magro de um alucinado Dom Quixote em deses- 
pero. Eles, os paulistas, confiavam na posigao geografi- 
ca a cavaleiro da Serra do Mar, no auxilio. que Ihes devia 
ser prestado pelo Barao de Antonina, potentado do Sertao 
sulino de Curitiba e, na diversao, que deveria operar con- 
comitantemente, Theophilo Ottoni, em Minas, chamando 
para ai, os parcos recursos militares da metropole, que de 
veria estar bem enfraquecida, pela longa luta, que Ihe mo- 
viam os gaiichos, na Republica do Piratiny. 

Nao tiveram olhos, os paulistas, para a nenhuma pre- 
paragao em que estavam, para a falta de tudo, que Ihes 
assistia, para a possivel traigao, e provaveis dificuldades 
dos que Ihes haviam prometido apoio e que ,na hora pode- 
riam falhar, bem como nas eventualidades, que poderiam 
ocorrer, fazendo com que, os liberais mineiros, nao se le- 
vantassem exatamente no mesmo instante que os paulis- 
tas (49). 

(49) A situacao militar dos paulistas em 42, se reveste de muita semelhanca 
com a dos gauchos em 1930, os quais aliados a Minas deram um golpe vito- 
rioso no governo central. 

Estrateg camente era uma macsa de rebeldes ao sul, aliada a outro em 
Minas, da qual havia a distancia a os separar. O poder central teria 2 in'm'gos 
a veneer. Em 1930, porem, a situagao foi peior para o governo central, pois os 
nucleos de seus inimigos podiam se comunicar pelo radio, ao passo que era 
1842 eles estavam isolados. 

Alem disso em 1930, ainda os rebeldes tinham um 3.° no norte, que, logo 
de inicio fora victorioso, de modo a se apoderar de todo o Nordeste. 
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Uma circunstancia so poderia ser tida como infalivel. 

Era a guerra dos Farrapos, que Bento Gongalves, o glorioso 

centauro dos pampas, fazia encarniqada no extremo sul. 

O condotiere gaucho era infatigavel na sua luta pela 

liberdade! 

Mas os paulistas estavam desesperados e isso os cega- 
va. Assim o Rubicon foi transposto por eles, ungidos da- 

quela ingenuidade, que sempre saturou a gente desta terra. 

Foi langado ao povo a seguinte proclamagao: 

"Paulistas! 

Os fidelissimos Sorocabanos, vendo o estado de coacqao, a 
que se acha reduzido, o Nosso Augusto Imperador, o Sr. Pedro II 
por esta oligarchia sedenta, de mando e riqueza, acabam de levantar 
a voz, elegendo-me presidente Interino da Provincia, para debelar 
essa idra de trinta cabeqas, que por mais de uma vez tem levado o 
Brazil, a borda do abysmo, e libertar a Provincia desse proconsul, 
que postergando os deveres mais sagrados, veiu commissionado para 
reduzil-a ao estado de misero Ceara e Parahiba, Fiel aos principios 
que hei adoptado constantemente na carreira publica, nao pude evitar 
dedicar mais uma vez, minhas debeis forqas, nas sustenta^ao do 
Throno Constitucional. 

Paulistas! 

O nosso patriotismo ja deu o primeiro passo, precedendo e 
seguindo os nossos representantes, quando fieis interpretes de nossos 
sentimentos, clamarao contra essas leis; que cercando as prerogar- 
livas da coroa, e as liberdades publicas, deitarao por terra, a Cons- 
titui^ao. 

O nosso valor e firmeza fara o resto. 
Mostremos ao mundo inteiro; que as palmas colhidas nas cam- 

pinas do Rio da Prata, nao podem definhar nas do Ypiranga. 
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Os descendentes do illustre Amador Bueno, sabendo defender 
os sens direitos a par da fidelidade que devemos ao Throno e pjniao, 
e a Patria sera salva 

Viva a nossa Santa Religiao 
Viva Sua Magestade o Imperador ! 
Viva a Constitui^ao." 
Raphael Tobias de de Aguiar. 

(Egas, loc. cit.). 

Feijo confirmou esse manifesto, a ele se associando 
com este outro; 

"Apenas soube eu em Campinas as 10 de noate, que nesta Ci- 
dade se havia aclamado um Presidente Paulista, e que este era o 
Snr. Tobias; cobrou a minha alma algum alento, e persuadi-me, que 
a Provincia ia recobrar o seu antigo renome, e que brevemente os 
antigos mandoes reconhecendo que com Paalistas nao se brinca, se 
retirariam do Conselho de Sua Magestade Imperial, e dariam lugar 
a que elle livremente escolhesse, um Ministerio amigo da Constitui- 
qao e que soubesse como se governa a homens livres 

Dei providencia, e de manha, nao obstante o meu habitual estado 
de saude, puz-me a caminho, e cheguei a esta cidade de Sorocaba, 
com 3 dias de viagem; a minha gratidao sera eterna, a todos os So- 
rocabanos, e jamais deixarei de lembrar-me que aqui, foi onde se deu 
o primeiro grito de convite a Provincia, para despertar de tanto tor- 
por, e tratarmos de segpjrar nossas liberdades. Enchi-me de inthu- 
siasmo, observando o valor, a coragem e o desejo que todos mostra- 
vam em dispor-se aos perigos, para libertar a Capital, do jogo desse 
Presidente bahiano, que tanto nos tern oprimido e sem razao. 

Deliberei ajudar tao honroza tarefa, quanto em mim estivesse. 
E como nada posso, senao exprimindo pela imprensa meus scn- 

timentos; emquanto puder, direi meus patricios, tudo quanto julgar 
que Ihes convem, para perpetuar a gloria da Provincia. 

Talvez pouco me reste de vida, mas esse pouco, voluntariamente 
sacrif'carei pela Patria, a quern tudo devo. 

Sorocaba 27 de Maio de 1842. — Feijo". 
(Egas, loc. cit.). 
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A impressionante figura do grande estadista da Re- 
gencia, nao foi elemento da conspiragao, que fez arrebentar 

a sedigao de 1842, em Sao Paulo. Como se ve, por esse 
documento, Feijo so, quando teve noticias de que o mo- 
vimento havia sido langado, se envolveu nele, dando a 
ele todo o seu esforgo. Feijo nao foi conspirador, mas 
quando, o momento chegou de os paulistas sairem dos con- 
ciliabulos, dos complots, para a luta, a peito descoberto, ai 
tiveram Feijo na primeira linha de combatentes, dando a 
toda a sua maravilhosa coragem, toda a sua operosidade ma- 
gnifica, todo o seu infatigavel denodo. 

Essa atitude deveria ser a de quern tivesse os moldes 
morais do ilustre sacerdote. 

Ele, com o cargo de Vice-Presidente da Provincia re- 
belada, parecia urn dinamn humanisado, em beneficio a 

sua sagrada causa. O seguinte documento faz certo, como 
o egregio padre levou ate ao fim o seu masculo esforgo: 

"Diogo Antonio Feijo do Conselho de Sua Majestade, Gran 
Cruz da Imperial Ordem do Cruzeiro, Senador do Imperio e pela 
merce de Deus paulista. 

O Exmo Presidente sendo obrigado a ausentar-se para f6ra 
desta cidade a tratar negocios tendentes a causa que defendemos, mas 
tendo de voltar brevemente com tudo pa . a nao parar o expediente 
da Pres'dencia, nomeou-me seu Delegado para com o nome de Vice- 
Presidente, dar todas as providencias convenientes ao estado actual 
da Provincia. 

Meus patricios, conhecei em mim, que nada pouparei para coad- 
juvar-vos. 

Sede obedientes as ordens de vossos superiores, tende patriotismo, 
■e breve sereis cobertos de glorias. Diogo Antonio Feijo". 

(Egas, loc. cit.). 
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Feijo, com isso assumiu a verdadeira chefia do movi- 
mento, mas depois de haver revisto toda a documentagao 
sobre o assunto, estamos em absoluta seguranga, em que, 
Feijo nao foi conspirador e so depois de deflagrada a sedi- 

qao, se integrou com ela, jogando tudo nos sens destinos e 

de tal forma se incorporou, com os sucessos dela que, che- 
gou a ser o seu chefe, segundo em graduagao. 

Os paulistas, sempre se arrojaram em movimentos dessa 
ordem, sem a necessaria preparagao! Faltava-lhes tudo! 

Os paulistas, iriam ser abatidos, pela sua falta de prepare, 
pela sua imprevidencia, pela ingenuidade, com que acredita- 
vam em todos os compromissos que se Ihes hipotecavam 
auxilios! 

S. Paulo, sempre foi assim! 

Pois bem, foi nesse mesmo instante, que Feijo se ir- 
manou com a rebeliao. 

E nem Feijo, com o seu carater rude, com o seu amor 
a verdade, com o seu espirito de lealdade extremada, com 

a sua sinceridade, que na historia, nao se encontra exemplo 

maior, poderia ser conspirador de qualquer cousa. Talves, 

tenha sido, por esse motivo, que os seus amigos liberals, so 

ha jam permitido que, Feijo tivesse contato com o movi- 

mento, quando esse ja estava na rua. 

Por ter a psicologia assim talhada foi que, Feijo es- 
creveu a sua primeira carta ao Barao de Caxias. Pelos 
termos desse oficio, se verifica a alma do ilustre padre era 
feita de bronze, cujo reboar metalico e grave ha de ecoar 
no coragao do nosso povo, Ihe recordando, com ungao ve- 
neravel, as virtudes, que aureolavam o espirito de apostolo 

Cad. 27 
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que foi. Igual exemplo, de heroismo nao se encontraria nas 
paginas do passado humano. Eis a carta: 

"Quern diria que em qualquer tempo o Sr. Luiz Alves de Lima 
seria obrigado a combater o padre Feijo! 

Tais sao as cousas deste mundo!... Em verdade o vilipendio, 
que tern o Governo feito aos paulistas, e as leis anticonstitucionaes 
da nossa Assembleia me obrigaram a parecer sedicioso. 

EU ESTARIA EM CAMPO COM A MINHA ESPINGAR- 
DA SE NAO ESTIVESSE MORIBUNDO; MAS EAgO O 
QUE POSSO. 

Porem alguns cheques tern ja produzido o espirito de vingan9a; 
e eu temo e desespero traga terriveis consequencias, e como per- 
suado-me que Sua Magestade Imperial ha de procurar obstar as 
causas que deram motivo a tudo isto, lembra-me procurar a V. E. 
por este meio, e rogar-lhe a seguinte acommodaqao; que e honroza 
a Sua Magestade Imperial e a Provincia; e vem a ser: 

1.° Cessem as hostilidades. 

2.° Retire-se da Provincia o Barao de Monte Alegre, e o 
seu Vice Presidente, ate que Sua Magestade nomeie 
quern Ihe parecer, e a Provincia pede a V. E. que 
interceda perante o mesmo Senhor, para que nao no- 
meie Socio, amigo, ou alliado de Vasconcellos. 

3.° Que a lei das reformas fiquem suspensas, ate que a 
Assembleia receba a representaqao que a Assembleia 
Provincial dirigiu a mesma sobre este objecto. 

4.° Que haja amnistia geral sobre todos os acontecimentos 
que tiverao lugar, e sem excepqao; embora seja eu so 
o exceptuado, e se descarregue sobre mim todo o 
casttgo. 

IllmOv Snr. V. E. e humano, justo e generoso, espero nao du- 
vidara coperar para bem desta minha Patria. , 
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Eu Ihe assevero, que exigirei a execuqao deste tratado por parte 
do Governo actual na Provincia, e com o commandante de nossas 
lor^as pode concluir definitivamente esta capitula<;ao. 

Deus felicite a V. E. como deseja quem e 
De V. E. amigo e obrigado venerador. Diogo Antonio Feijo." 

(Egas, loc. cit). 

Se nos, nao tivessemos outros elementos, para tra^ar o 

perfil do egregio estadista clerigo, bastaria essa carta para 

faze-lo, pois ela define um carater, assinala uma perso- 

nalidade, distingue uma individualidade, que evidencia tan- 

tas qualidades de alma, que ela, em meio da multidao se 

assinala destacada, como se fora um vulto imenso a planar 

sobre o ato de tragedia, que se desenrolava na Provincia. 

De fato, esse oficio ao Barao de Caxias, se faz re- 
marcado por conter duas afirmativas espartanas, demons- 

tradoras de uma fibra absolutamente inegualavel. 

Em primeiro lugar, Feijo diz que, se nao fora o estado 

fisico, que o prostava, em uma preagonia, ele estaria a em- 
pnnhar uma arma. 

So isso, ja seria epico! 

Mas, mais adeante, nesse mesmo oficio, Feijo chama 
sobre si toda a responsabilidade do movimento, e se oferecc 

a servir de para-raio para sobre ele so, cair a furia dos 

contraries. 

Isso bem define, nao so a bravura civica desse homem 
extraordinario, mas assentua, tambem, o sen espirito de 

abnegagao, o qual toma tais proporgoes, que na Historia 

humana, so se encontra exemplo de uma abnegagao seme- 
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lhante, em Georges Washington, mas este ainda fica a dever 
a Feijo, no que diz espirito de sacrificio. 

* * * 

Os paulistas se erguendo em sediqao, nao viram os 
sens esforgos coroados de exito, pois nao obstante a segu- 
ranga, com que contavam e a natural bravura de todos os 
empenhados no movimento, foram derrotados no famoso 
combate da Venda Grande, em que algumas centenas de 
paulistas sob o comando de Antonio Joaquim Vianna, so- 
freram o combate de regulares, comandados pelo Coronel 
Jose Vicente Amorim Bezerra, 

Estava vencida a provincia de S. Paulo! 
Com isso, o Barao de Caxias, comandante em chefe 

legalista, que havia invadido o territorio paulista, foi sobie 
Sorocaba, que era o nucleo da rebeliao. O chefe desta, o 
Brigadeiro Tobias, e Feijo, paralisado em seus movimen- 
tos, na sua cadeira, que era mais o pedestal da estatua da 
dor, ou a algema que agrilhoava o magno sacerdote paulista 
a impotencia; haviam resolvido a ficar e enfrentar a borrasca. 
Ao se aproximar esta, ainda Feijo, procurou ganhar, para 
a causa paulista, os favores do comandante das forgas con- 
trarias, o Barao de Caxias, que fora seu subordinado, quan- 
do o egregio estadista fora ministro da Justiga. Dirigiu 
inumeros oficios ao inimigo, mas este sempre Ihe respondia 
na persistencia de seus propositos, ate que as forgas gover- 
nistas, se acercaram de Sorocaba. Ai houve um panico, 
que apanhou nao so as tropas revolucionarias, mas tambem 
os civis, que, como uma boiada estourada, corriam, espavo- 
ridos pelas ruas do centro urbano. 

Foi entao que, o glorioso clerigo do alto da janela da 
casa do Brigladeiro Tobias, sentado na sua cadeira de para- 
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litico, teve as palavras que ficaram famosas e que deveriam 
ser gravadas a ouro para servirem de exemplo aos habitantes 
deste pais, no futuro: 

— Correi, correi, cambada de sem vergonhas, fracas 

s poltrdes. Eu aqui fico para vos defender. 

Quadro epico, para um Panteon de glorias! Dir-se- 

ia um novo Vasco da Gama, isolado em mar borbulhante, 
que ele aterrorisava. 

Feijo, parecia um recife negro, a emergir luzente das 

aguas revoltas e espumaradas, se postando sosinho, ante o 

fugir apavorado da turba alucinada. 

Era como Bayard na ponte de Garigliano em 1508, 

defendendo sosinho a retirada do exercito frances, contra 

todas as forgas espanholas de Gongalo de Cordova, o grande 

capitao. 

Caxias chegou, porem, ao fojo dos tigres paulistas. 

Em Sorocaba ele encontrou o paralitico com quern travou o 

seguinte dialogo: 

— Quais sao as ordens que traz o General Luiz Alves 
de Lima e Silva? Inquiriu Feijo. 

— As mesmas que recebi do ministro da Justiga de 

1831: "Levar tudo a ferro e a fogo!" E' isso que estou 

fazendo. 

— Entao? Indaga Feijo, se referindo ao que preten- 
dia Caxias, fazer em relagao a ele. 

— V. Excia. esta preso. So o dever de soldado me 

obrigaria a praticar este ato. 

— Estou as suas ordens. 
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— Sc V . Excia. quizer levar alguma cousa para o 
quartel, porque de tudo estou desprovido, pode-lo-a fazer. 

— Com uma esteira e um travesseiro tenho o sufft- 
ciente. (Eugenio Egas, loc. cit. " Estudos", 227). Respon- 
deu Feijo, completando, com voz cava a magestade infinita 
e a grandeza maravilhosa, dessa sua espartana resposta ao 
cabo de guerra, que acabava de esmagar as forgas paulistas. 

Feijo paralitico, em sua cadeira de bragos, carregada 
por quatro soldados, la se foi para o estado maior do Rarao 
de Caxias. (50). 

(50) Creio que na prisao, Feijo, nao ficou so com a esteira e o travesseiro, 
pois nessa ocasiao parece que ele mandou buscar um colchao com o alferes 
Toao Nepomuceno de Souza Freire um ilustre sorocabano que railitava souda- 
mente entre os liberais, e que foi uma arvore frondosa dela se esgalhando cen- 
tenas de paulistas dos mais representatives e dignos da nossa estirpe piratiningana. 

O Dr. Americo Braziliense possuia um bilhete de Feijo, nesse sentido, ha- 
vendo o doado ao Institute Hist, e Geog. Brasileiro. 

Esse bilhete diz o seguinte: 

" O Escravo Ignacio vai buscar na casa do sr. Alferes Jo5o Ne- 
pumoceno e Sousa 1 colchao, e travesseiro grande que me pertencem. 

Sorocaba, 22 de Junho de 1842. — Diogo Antonio Feijd. 



CAPfTULO XXVII 

O DEGREDO 

Havendo estourado o movimento paulista a 17 de Maio 
de 1824, a 22 de Junho, ele estava sufocado pela espada 
invita de Caxias, a quem a organisagao imperial, ficava a 
dever mais um servigo, que deixamos assinalado. Com 

data de 2 de Julho, desse anno de 1842 Feijo, recebeu do 
barao de Monte Alegre o seguinte officio: 

"Nao desconhecendo V. Excia. que por sua jerarchia a posiqao 
social, exdta a attenqao do povo, e estando este na crenqa de que 
V. Excia., nao foi alheio aos actos da rebelliao que teve lugar nesta 
provincia, e natural que conceba algum desgosto por ver perseguidos 
um grande numero de cidadaos pela acqao da justiqa publica, em- 
quanto V. Excia., pelo privilegio outorgado pelo artigo 27 da consti- 
tuiqao do imperio, continua a gozar de ampla liberdade, julgo do meu 
dever, mesmo para maior seguranqa e tranquilidade de V. Excia., 
indicar-lhe a conveniencia de sua retirada para a corte de Rio de 
Janeiro o mais breve que Ihe for posivel: o que V. Excia executara. 

Deus guarde a V. Excia. Palacio do Governo de S. Paulo 2 
de Julho de 1842. 

Barao de Mont'Alegre. 
(Egas, loc. ext.). 

Os senadores Vergneiro e Paula Souza, igualmente 
receberam oficios identicos. 
, Nao era positivamente uma prisao, a que estava sujeita 
a pessoa de Feijo, e assim, o barao nao dava uma ordem, 
senao revestindo-a com as roupagens de um delicado convite. 
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Por isso, Feijo, resolveu tirar-lhe a mascara. Respondcu 
da seguinte maneira esse oficio; 

"Illmo. Exmo. Sr. presidente da provincia. Em resposta ao 
officio de V. Excia. datado de hontem digo: Que nao duvido que 
o publico se persuada que fui alheio nao a rebelliao que nao me consta 
rebentasse em parte alguma desta provincia, mas a sedicqao que teve 
lugar em Sorocaba. Ahi estao os meus escriptos impresses que pro- 
vam a minha adherencia a esse acto; mas que elle se desgoste por ver- 
me em liberdade, emquanto lavra a persegui^ao das autoridades por 
tanta gente e impunemente, e suppol-o inimigo da constituigao que 
me protege e o mesmo publico diz tanto respeitar. 

Igualmente entendo que V. Excia., quer que eu me retire para 
o Rio de Janeiro para responder a acuza^ao que por parte do go- 
verno se promover contra mim, e entao avendo de demorar-me na 
corte o tempo precise para a minha defeza, seria inutil aumentar o 
meu rofrimento desde agora ate novembro em que o senado deve 
reunir-se. 

Se os paulistas vao tomando a natureza de caens que gostam de 
augmentar a aflicqao ao aflicto, e para evitar o ecesso das paixoes 
que temos governo armado de for<;a que deve proteger o cidadao 
inerme, e confiado na publica autoridade nada temo. Com tudo se 
a V. Excia. prudente eu brevemente me retirarei para o meu citio, 
evitando assim de eicitar com a minha presenqa o odio dessas feras; e 
irei esperar pelo tempo em que a lei me chamar a responder pelos 
meus feitos. 

Deus guarde a V. Excia. muitos annos . Cidade de S. Paulo 
5 de Julho de 1842. 

Diogo Antonio Feijo. 
(Egas, loc. ext.). 

Era uma luta de astucia que, se travava. Feijo nao era 
perito nessas sutilesas. Ele seguia, muito mais, os con- 
selhos de Achilles do que os de Ulysses, cujos ensinamentos, 
Feijo nao aprendera. O governo, porem, nao tinha muita 
agudesa de vistas e jogava a partida peior, pois, Feijo esta- 
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va protegido por um dispositive constitucional contra a 
prisao. Monte Alegre mistificava e Feijo queria que, elc 
transformasse a sua agao, em jogo franco para que, ficas- 
se bem patenteada a sua aqao de perseguidor, pois ele ja 
liavia confessado em parte esse colorido, que o marcava, 
segundo se ve no seu primeiro oficio supra citado. 

Se Feijo, em vez de ser padre, fosse militar e tivesse 
vivido em outro meio que nao o sul-americano, talves tivesse 
sido um grande general, e se eclesiastico embora, mas um 
ambiente mais dilatado Ihe fosse proporcionado, Feijo, tal- 
ves, tivesse atingido a purpura cardinalicia e quiga a tiara 
pontificia Ihe fosse facultada. Mas, desgragadamente como 
as perolas se encerram, apertadas dentro das ostras escuras 
e grosseiras, as grandes virtudes de Feijo se comprimiam 
em um meio, pouco amplo, de modo que nao podiam expan- 
dir-se e se fazerem sentir com mais refulgencia e relevancia. 
Apenas o negror e a simplicidade de uma sotaina encerrava 
o seu fulgor. 

A esse oficio vulpinico de Feijo, que obrigava a Monte 
Alegre a despir a mascara, ele respondeu assim: 

"Respeitando em V. Excia. a dignidade e eminencia d'um cargo 
que pela constituiqao do imperio e cercado de tantos privilegios ,e 
que pelas funcqoes que Ihe sao anexas merece na verdade toda a 
consideraqao, julguei dever limitar-me a indicar a V. Excia,, em 
meu officio de hontem a conveniencia de sua prompta retirada para 
a corte, em vez de ordenar-Ihe positivamente, e com prazo certo, como 
me cumpria fazel-o. Mas, como V. Excia. por uma logica que nao 
comprehendo faz alardo de ter sido um dos principaes autores de 
uma revolta que causou estragos na provincia que fez derramar 
sangue paulista, que ainda continua a devastar a mesma provincia, e 
ao mesmo tempo extranha que os Paulistas sintao profunda magoa, 
e exprimao sua animadversao contra esses autores de factos horro- 
rosos, nao provocados, nem movidos por consideraqao alguma ho- 
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nesta, justa, o ao menos excusavel, devo declarar a V. Excia., nue 
em virtude do decreto 168 de 17 de Maio deste anno me acho auto- 
risado para fazer sahir fora desta provincia e para assignar lugar 
certo de residencia aos que, com V. Excia. se achao indicados de cri- 
me de sedigao e de rebelliao, e que a seguranqa publica exige que se 
retirem da provincia; e que por isso ordeno a V. Excia. que dentro 
de tres dias contados da prezente data, saia impreterivelmente desta 
cidade para a de Santos e que ahi embarque no primeiro vapor que 
como o artigo 27 da constituiqao do imperio nao tolhe, nem era 
houver de largar para a corte do Rio de Janeiro, na certeza de que 
possivel que tolhesse a execuqao de quaesquer ordens legaes que te 
nham por objecto a um membro da legislatura, uma vez que nao se 
trate de prisao deste, e sim de outras medidas para com elles toma- 
das, este governo sabera fazer respeitar a sua dignidade com a forqa 
a sua disposiqao. 

Deus guarde a V. Excia. 
Palacio do governo de S. Paulo, 5 de Julho de 1842. Bardo 

de Mont'AIegre. 
(Egas, loc. cit.). 

Estava. com isso, confessada a violencia do governo 
do barao de Mont'AIegre, que desejava se escudar atras 
de um dispositivo de lei, evidentemente, nao feito para ser 
aplicado, em contrario a constituigao. Esse oficio do ba- 
rao de Monte Alegre, deveria servir de motivo para ale- 
gria dos que afirmavam a tese de que o governo provin- 
cial de Sao Paulo era pouco respeitador da lei. Entretanto, 
Feijo, como que a querer irritar a fera, replicou da se- 
guinte maneira. 

"Illmo. e Exmo. Sr. 
Acabo de receber a ordem pozitiva de V. Excia. para dentro 

de tres dias retirar-me para Santos, e d'ali no primeiro vapor para a 
corte, e que do contrario V. Excia. fara respeitar com forsa a sua 
dignidade. Exmo Sr., deixando de entrar em polemica com V. Ex. 
sobre muitos objectos contidos no dito officio, nao so por imitil como 
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porque em juizo competente terei ocaziao de o fazer; e sem entrar 
em discusao da nullidade da actual suspensao de garantias, julgo 
com tudo do meu dever declarar: 

1.° Que o § 1.° do art. 179 da Constituiqao e o direito plenamen- 
te reconhecido, e que forma a essencia do governo livre, e que por- 
tanto nao posso ser obrigado ao que a lei nao me obriga, mande 
quern mandar o contrario, e que poriso sofro a maior violencia em ser 
constrangido a deportar-me para a corte, e sem saber para que, nem 
te quando. 

2.° Que importando a deporta^ao pena maior que a de prisao, 
declaro reconhecer violado abertamente a art. 27 da mesma cons- 
titui^ao. 

3.° Que o meu publico estado de enfermidade, e a brevidade 
do prazo para a minha deportagao, privando-me do necessario, agrava 
muito mais a violencia que comigo se pratica, e contra a qual, em- 
quanto houver Constituiqao no Brazil constantemente clamarei. 

4.° Que emfim procurarei retirar-me no prazo marcado, nao por 
obediencia a ordem ilegal e anticonstitucional de V. Ex. mas por 
evitar somente maiores violencias a vista da ameasa de que me faz 
V. Ex. do emprego da forsa. 

Deos guarde a V. Ex. muitos annos. 
Cidade 5 de Julho de 1842. Diogo Antonio Feijo. 

(Egas, loc. cit.). 

A 11 de Julho, estava no Cubatao e so a 22 desse mes, 
seguia a bordo do "Amelia" em demanda a corte o grupo 
de pessoas de prol dos liberals paulistas. La iam Feijo, 
Vergueiro e o dr. Pereira Pinto. 

O navio, tocando no Rio de Janeiro, deveria levar a sua 
preciosa carga, para o Espirito Santo. 

* * * 

O "Amelia" transpunha a barra de Vitoria e a imen- 
sa serie de morros graniticos, vestidos luxuriantemente pela 
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espessa e verde mata tropical, se via encerrar o vilarejo, 
que se erguia a direita do navio, que entrava. A esquer- 
da do lado oeste, via-se o cimo da Penha, onde Anchieta, o 
santo taumaturgo quinhentista, havia erigido a capela a 
semelhanga de um castelo, que ai estava bem abrigado dos 
ataques do gentio. Parecia uma estatua gigantesca, ele- 
vada sobre um enorme pedestal de granito abruto sobre o 
mangue ao redor. 

— Arre, que a gente desta provincia nao dcve dizer, 
utenho saudades da terrinha." Aqui tudo e pedra! eles 
devem dizer: "tenho saudades da pedrinha"! 

— Mas como e bonita a entrada de Vitoria. Dizia 
Vergueiro a Feijo, que estava com os olhos semicerrados. 

— Nao ha duvidas! A entrada e, de fato, muito 
bonita, mas a saida deve ser muito mais! 

— O que irao fazer de nos, os legalistas? Inquiria 
Vergueiro nao compreendendo bem o que queria o gover- 
no dele . 

— Nao sei o que farao. Respondeu Feijo com um 
sorriso nos labios. Se eu fosse o governo mandaria nos 
fuzilar. 

Era 26 de Julho de 1842. 
Mais de seis meses, esses senadores ficaram no exiho 

espiritosantense, pois so em principios de 1843, puderani 
volver de la, para a corte, onde permaneceram. 

A vontade do governo era levar Feijo ao martirio. 
Esse governo ignorava que, as vitimas de entao se fariam 
martires do dia seguinte. O odio contra o homem paulista, 
esse chefe liberal, que arrostou a colera dos conservadores. 
se erguendo de armas em punho, contra a violagao da lei, 
nao se cangava em leva-los aos atos mais drasticos em rela- 
gao ao padre de ferro. 
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Parecia que era intengao dos governantes fazer tudo 
para que, a saude combalida de Feijo fizesse baquear o ti- 
tan, que se encerrava naquela carcaga, que se dobrava para 

o tumulo. Mas as perolas as mais preciosas, se encontram 
precisamente, nas ostras de aparencia as mais modestas. 
Assim Feijo! Dentro daquele arcabougo enfermigo e al- 
quebrado, se encerrava uma alma rija de energia, de firme- 
sa e de retidao. Ele iria, com o mesmo perfil psicologi- 
co ate a morte. Via-se nele, o mesmo homem que brilhara 
nas cortes portuguesas, havia mais de vinte anos antes. 
Era, o mesmo homem vivo, a mesma vibratilidade, a mesma 
reluzencia de inteligencia, a cultura essa aumentara por 
forga, com a expeciencia da vida, que os anos haviam acumu- 
lado, 

Vasconce'los e os seus conservadores haviam vencido a 
luta material, mas ficaram impossibilitados de dominar o es- 
pirito de Feijo. Este persistia invito, indomavel, crepitan- 
do, como a chama de uma fogueira perene. O corpo ba- 
queara, como uma ruina corroida pela molestia, que dia a 

dia aumentava as afligoes de Feijo. 

Ele nao podia se dar bem no litoral, habituara-se e ada- 
tara o seu organismo em clima do planalto piratiningano 
e nao podia suportar impunemente a beira-mar. O Gover- 

no sabia disso e tinha esperangas que o calor ou a humidade 
e a pressao barometrica, dessem cabo daquele que vivificara, 

com a sua vontade e a sua energia, o movimento de 42. Mas 

Feijo, nao vivia mais pelo corpo, mas sim pela alma, que, 
em sublime esforgo de teimosia, persistia em se manter em 
agao. Foi assim que o Governo consentiu em que Feijo 
e Vergueiro volvessem do degredo. 
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Certo dia de 1843, ei-los a navegar em diregao a Cor- 
te, onde chegaram, depois de haverem estado varies dias 
no mar! 

A Guanabara os recebia com a mesma festividade da 
partida. Era um dia de calor infernal desses em que, o 
sol a brilhar, desde os alvores, havia elevado ao maximo a 
temperatura do solo, por ele aquecido. A atmosfera dia- 
fana, silhuetava, nitidamente a serra dos Orgaos, que como 
nm imenso "gigante deitado", se distingnia, estampado no 
ceu de cobalto. 

No desembarque em tumulto, la estavam os procerea 
liberals, que iam receber os seus dois apostolos, vitimas iner- 
mes da sanha dos conservadores, martires da agiologia da 
liberdade. 

— Ah!, mas a verdade havia de aparecer algum dial 
Essa situa^ao de arroxo em que Vasconcellos coarta- 

va o monarca, nao podia continuar! 
Feijo nao podia ser condenado! 

Era certo o animo vingativo e pequeno do barao de 
Monte Alegre, que tudo fazia para perseguir a sua vitima, 
que Ihe fazia sombra. 



CAPlTULO XXVIII 

O CANTO DO CISNE 

Feijo voltou do Espirito Santo, em muito man estado 
de saude. Os sens males haviam se exacerbado, pois Feijo, 
nao se dava bem com o litoral. Sempre vivera na monta- 
nha, de modo que os sens aparelhos fisiologicos se acha- 
vam mal adatados as altas pressoes barometricas, proprias 
de localisagoes de beira mar. Foi assim que, seus padeci- 
mentos agravados o transformaram em mumia, de pele tri- 

gueira e empergaminhada. 

Emagrecido, ja quasi sem poder articular a voz, pois 
que a paralisia havia atingido as cordas vocais, encarqui- 
Ihado, sumia-se na cadeira de bra^os, que era a sua prisao, 
e de onde nao se podia afastar. 

Processado pelo crime de rebeliao, ele Senador do Im- 
perio tinha de ser julgado pelo Senado, perante o qual, ele 

dirigiu em 10 de Julho de 1843 o seguinte oficio: 

"Illmo. e Exmo. Sr. Rogo a V. Excia., queira fazer ao senado 
a seguinte exposi^ao e dar-me resposta do resultado della. 

Ha mais de um anno qne fui preso, deportado e degredado. e 
voltando do degredo a esta, estava certo de ser, quanto antes, decidida 
a minha sorte; porem sao pasados mais de seis mezes e nada se de- 
cidio, ao mesmo tempo a minha saude tern se deteriorado excessi- 
vamente e estando ja bem roxima a morte, que sera enevitavel se 
continue a residir neste clima, que me foi sempre fatal, ainda quando 
minha saude era robusta, o que tudo posso provar querendo o senado. 
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Nao podendo querer o senado outra cousa que nao seja o de- 
sempenho da justiga, rogo instantemente decida-se a minha sorte 
quanto antes; certo de que qualqner demora, continuando eu nesta, 
e a minha senten^a de morte; e quando se entenda ser indispensave', a 
demora para ter lugar esta decisao, nesse caso rogo ao senado se me 
faculte licenqa para retirar-me para minha casa, porque se me asse- 
gura entao o meu melhoramento, ficando o senado certo que quando 
for necessario o meu comparecimento, immediatamente voltarei, em- 
hora minha saude esteja entao como hoje. 

Da justiga e sabedoria do senado espero a decisao do meu destino 
e da minha saude. 

Deos guarde a V. Excia nruitos annos. 
Corte 6 de Julho de 1843. — Diogo Antonio Feijo. 

(Egas, loc. ext.). 

O Senado, a esse pedido concedeu a licenga, mas 
parecia que a alta corte do legislative imperial, queria 
ir procrastinando o julgamento de Feijo, ate que els 
falecesse, tal era o estado de saude do ilustre estadista 
e a situagao se resolvesse por si. 

Nessa ocasiao, ja Feijo havia proferido no Sena- 
do o seu ultimo discurso, o sen canto de cisne, pois ja- 
mais ele voltaria a ocupar a tribuna naquele areopago. 

Fora em um dia de Maio, desse anno de 1843, quan- 
do a voz fraca de Feijo, se fez ouvir com dificuldade, 
quebrando o silencio sepulcral na bora do expedients. 

O sacerdote sentado na sua bancada, para onde fora 
levado com dificuldade, ia nessa sessao proferir algu- 
mas palavras em aditamento a sua defesa escrita, que 

havia apresentado (51). 

(51) Eis a defesa escEta: 
"Augustos e dignissimos senhores. — Obedecendo a ordem do senado, que 

me manda responder sobre a pronuncia lavrada pelo chefe de policia de S. Paulo, 
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Todo o ambiente eletrisado e sofrego, pelas pala- 
vras do grande revolucionario, que fora Regente do 
pais, se dispunha a devorar a sua oragao, que era advi- 
nhada, como uma empolgante e comovente pega. 

em que sou qualificado cabeqa de rebelliao, vou so dar uma prova do meu res- 
peito e consideragao a este respeitavel corpo, pois que nao havendo lei, nem ao 
menos artigo regimental que isso determine, nenhum outro motivo me poderia 
mover. 

Nao extranhe o senado a demora que tenho tido, attendendo ao estado da 
minha saude: ella tem sido, e ainda e tal, que me tem impossibilitado ate agora, 
e agora mesmo apenas me permitte fazer breves consideragoes a esse respeito, 
entregando-me resignado ao juizo do senado, qualquer que elle seja. 

Nao me occuparei de mostrar a monstruosidade desse processo, e por con- 
seguinte a sua insanavel nullidade: elle sera lido por todos, e quem for imparcial 
e justo vera os motives e fins que teve, e julgara de sua moralidade; embora 
seja elle feito por quem nao tinha jurisdicgao, pois que ja estavam iniciados ou 
findos os processos nesses lugares em que foi elle instaurado; embora tenha elle 
mais de quarenta testemunhas, contra a letra e espirito da lei, como se conhece 
dos dous extractos para ca remettidos: embora nao fosse remettido o processo 
todo, como ordena a constituigao e a lei e so um extracto incompleto e parcial, 
e sem as formalidades do estylo; eu nao me occuparei disso: sirva elle de prova 
do miseravel estado do paiz: de-lhe o senado o valor que quizer: so digo que 
mesmo delle e evidente que nao houve rebelliao em S. Paulo, que eu portanto 
nao podia ser cabega, e que finalmente nao posso eu ser criminoso pela parte 
que nesse movimento tive. 

Para haver uma rebelliao e precise que se pratiquem um dos crimes desig- 
nados no art. 110 do nosso codigo criminal; mas onde se acha provado que se 
tivesse commettido algum desses crimes nesse art'go designado? Tanto e isto 
verdade, que o chefe procurou, por meio de inducgoes, torcendo o sentido natural 
da lei, achar o crime na violagao dos artigos 86 e 87 do codigo. Mas quando 
se tentou directamente e por factos em S. Paulo — destruir a constituigao ou 
algum de seus artigos, desthronisar o Imperador ou prival-o no todo ou em parte 
de sua autoridade constitucional ? 

Qual o documento ou a testemunha que demonstra a existencia de tal facto? 
Como nao o aponta o chefe de policia no seu primeiro despacho a fls..., 

ou na pronuncia? 
O que se ve dos autos, e que e de publica notoriedade, e que houve um 

movimento revolucionario em alguns municipios de S. Paulo, nomeando-se um 
presidente interino e obrigando-se elle e todos, com juramento a sustentar a 
constituigao e o Imperador, suspendendo-se entretanto a execugao de uma lei que 
se reputava inconstitucional, e execendo esse presidente actos desse emprego. 
Destruio-se acaso algum artigo da constituigao? Ficou acaso desthronisado o 
Imperador, ou privado no todo ou em parte de sua autoridade constitucional? 

Pelo contrario, para que elle a exercesse livremente, pois que era conside- 
rado coacto, e que appareceu o movimento; para conseguir esse fim, e que foi 
escolhido um Presidente interino, isto e ate que outro fosse pelo Imperador no- 
meado; nunca se desconheceu o imperio da constituigao e a autoridade do Impe- 
rador ; era para seu triumpho que se tentou o movimento; como pois pode-se 
pensar e ate affirmar que se tentou directamente por factos destruir a consti- 
tuigao, ou por alguns de seus artigos, e desthronisar o Imperador, ou prival-o 

Cad. 28 
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Era um sublime ato de um pungente drama, que 
se ia desenrolar, perante o tapete verde das discussoes 
da camara do legislativo imperial e as cans de prata 
dos velhos servidores da patria, os quais se distribuiam 

no todo ou em parte de sua autoridade? Nao continuou sempre a constituigao 
a ser regra unica dos revolucionarios ? Nao foi sempre o Imperador objecto 
de seu respeito, de seu amor? Nao continuava elle com toda a sua autoridade, 
podendo nomear presidentes e quaesquer outros empregados? 

O nosso codigo quiz classificar os diversos crimes politicos; deu-lhes diver- 
sos caracteres; a vista delle, so um espirito violentamente apaixonado podera 
pensar que foi rebelliao o movimento havido em S. Paulo: para esses tudo 
quanto mais eu dissesse seria superfluo, e para um espirito desprevenido ja tenho 
dito de sobra. Se pois nao houve rebelliao em S. Paulo, como me parece 
demonstrado, e sobre esta base e que esta formado este processo, claro fica que, 
faltando ella, todo elle caduca. Mas vejamos se ainda dada tal hypothese (que 
nego) posso eu ser qualificado cabecja. Nossa legislagao nao tern definido o que e 
cabega; mas tendo definido o que e autor, e fazendo differenga entre cabega e 
autor, segue-se que devem estes dous vocabulos ter diversa accepgao e sentido. 

Ao que se deduz do senatus consultos, que traz Tito Livio, liv. 28, cap. 26, 
unde osta culpa esset; sim para ser-se cabega e mister alguma qualidade mais 
do que aquejlas que constituem o autor, de outro modo no crime de rebelliao, 
tudo seria cabega, o simples soldado que empunhou as armas e praticou actos 
revoltosos, assim como o chefe capital della; e assim absurda e inutil seria a 
distincgao entre cabegas que a lei pune e cumplices a quern ella se nao entende. 
Cabega e pois so quern, alem de ser autor e demais aquelle d'onde proveio a 
ideia e piano, aquelle que foi causa do movimento, e sem cuja acgao ou nao 
existiria o crime, ou mudaria de natureza. 

Pode-se pois afoutamente affirmar que pelo menos cabega e o principal autor. 
E seria eu o principal autor do movimento de S. Paulo? Responderao quantos 
lerem o processo, e a sua resposta sera nao desse montao de documentos, que 
avolumam este processo, apenas me dizem respeito bem pouco, e nem sei atinar 
com o motive por que aqui se achao, faltando outras pegas importantes. Dessas 
actas de camaras municipaes e desses outros officios nada se colhe contra mim. 
Do jornal que redigi e que e citado pelo chefe de policia, como prova de rebeliao, 
apenas se prova que eu approve! o movimento e adheri a elle; mas neguei eu 
isso alguma vez? As minhas cartas ao general barao de Caxias, os meus officios 
ao presidente barao de Monte Alegre o confessao assaz; escuzada e pois a prova 
que se quer deduzir de cartas do Sr. Raphael Tobias para um facto pro\iado: 
sim eu approve! e adheri a esse movimento; mas ter approvado e adherido e 
acaso ser cabega ? Havera quern o diga ? Se para ser autor e preciso commetter, 
constranger, ou mandar commetter o crime como podera ser cabega ou principal 
autor quern apenas approvou ou adheriu a elle depois de seu rompimento? 

Com todos esses documentos que de mim fallam, nada apparece por onde 
se pode concluir, que eu commetti, constrangi, ou mandei commetter o facto do 
movimento e muito menos que eu fosse o principal causador delle; como pois 
poderei ser qualificado autor, e, mormente cabega? Ve-se sim (o que eu con- 
firmo) que approvei-o e a elle adheri; mas se e a lei a que deve impr e ser 
obedecida, ella nao me considera nem ao menos autor, quanto mais cabega: c 
isto tao evidente que me dispensa de insistir mais. Apparece entretanto entre 
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pelas diversas bancadas; era o egregio auditorio proxi- 
mo de Feijo, como se fossem os juizes do Forum ro- 
mano. 

Todos estavam com o espirito embalsamados, pela 
intensa comogao em se ir ouvir a voz de Feijo, que 

os documentos um borrao de proclamagao de minha letra, pelo qual me consi- 
derou o chefe de policia vice-presidente do movimento; por conseguinte cabeqa 
ou pelo menos autor delle. Mas esse papel embora escripto por letra minha, 
nao foi por mim, nem por consentimento men publicado; um simples jogo de 
espirito ficou guardado entre outros sem nunca ter visto a luz do dia. Como 
pode pois resultar-me delle criminalidade ? Querer-se-ha reviver no Brazil a 
Jurisprudencia de Jeferyes contra Algernon Sydney na conspiraqao de Rye 
House? Sera letra morta o § 5.° do art. 7.° do codigo criminal? Se pois pelos 
documentos nao posso ser qualificado cabega, e nem ao menos autor do movi- 
mento, resta observar se posso ser a vista das provas das testemunhas: e o que 
passo a considerar. Fallao a meu respeito as testemunhas Antonio Jose da Pie- 
dade, a fls.; Joao Jose Nogueira, a fls., Manoel Jose Bartholomeu, a fls., Bento 
Manoel de Almeida, a fls.; Ignacio Bias de Arruda; Serafim Antonio dos Santos, 
a fls.; Jose Vaz de Almeida, a fls.; Jose Luiz Coelho, a fls.; Lucidoro Peixoto, 
a fls.; Padre Jose Galvao, a fl. Francisco Mariano da Costa, a fl.; Antonio 
Jose de Camargo, a fl.; Francisco Pinto Adorno, a fl.; Joaquim deAlmeida 
Leme, a fl.; Antonio Manoel de OHveira, a fl.; alem de outros que, especialmente 
interrogados a meu respeito, nada disseram: e destas 16 testemunhas (nao con- 
tando as que nada disseram), qual e a que affirma factos que me possam quali- 
ficar cabega, ou mesmo somente autor? Apezar de violada a lei, inquirindo-se 
testemunhas em muito maior numero do que ella permitta, apenas se acha pro- 
vado que eu dava conselhos; que eu approvava o movimento; que estive em So- 
rocaba, e morava com o presidente do movimento (o que sempre confessei e 
confirmo). 

Mas nenhum desses factos pode me constithir cabega, nem mesmo autor. 
Dizem algumos testemunhas que eu dera o piano da revolugao; mas que razao 
dao ellas disso que dizem? A voz publica unicamente e nada mais; e bastard 
a acaso essa voz publica, essa opiniao vaga, para constituir prova a respeito de 
um objecto tao importante e de um crime tal? Como nenhuma ao menos d'sse 
de quern ouviu que eu dera o piano? Como nenhuma disse ter visto esse piano? 
Como se nao descobrio elle, tendo-se dado tantas buscas, tendo-se aberto quantas 
cartas se encontravao, tendo-se servido de todos os meios possiveis, quaesquer 
que elles fosem, para achar provas contra certos, tendo dominado a este respeito 
o terror e a violencia? E como se podia ver e descobrir o que nunca houve? 
Que o movimento de S. Paulo nao teve concerto, nao teve piano, e que so foi 
effeito de enthusiasmo irreflectido e de patriotismo ardente, porem sem guia e 
regra anterior, o seu nascimento e fim de sobejo o demonstrarao. Para hover 
essa voz publica, essa opiniao vaga bastava o que comigo praticou o governo 
e o seu delegado no provincia, proclamando-me criminoso logo, e impondo-me 
logo as penas de prisao, deportagao e degredo: bastava ser eu membro da oppo- 
sigao e ter alguma importancia politica, pois que o mesmo se disse de quern 
nem ao menos approvou o movimento: bastava ter eu estado em Sorocaba depois 
do movimento e ter la ido antes tratar do minha saude com um medico dina- 
marquez, e me demorado alguns dias. Mas note-se que a testemunha padre Jose 



— 436 — 

comparecia perante a barra de seu tribunal julgador, 
para ai pronunciar as suas razoes. 

E' que a figura ja fossilisada do que fora Regente 
do Imperio, enfraquecida pela enfermidade horrenda, 

Galvao affirmo que eu so fui a Sorocaba depois de ter ja rompido o movimento 
(o que e verdade e se comprova pelo documento n. 79 a fl.) ; entretanto que a 
testemunha Antonio Jose de Camargo affirma que so depois de minha ida a 
Sorocaba foi que rompeu o movimento e que a testemunha Serafim Antonio dos 
Santos affirma que andei por S. Paulo e outros lugares tratando da revoluQao, 
quando eu para la nao tinha ido nesses tempos! Tal e o valor de taes teste- 
munhas! Uma testemunha (Bento Manoel de Almeida Paes) diz a fl. que eu 
era que devia receber os avisos do Rio, mas da elle a razao do seu dfto? Outra 
(Francisco Mariano da Costa) diz a fl. que eu tratara so diversos respeitos a 
rcvoluqao; mas da ella tambem a razao ao seu dito? Outra finalmente (Joaquim 
Jose de Mello) diz a fl. que eu era cabega de tudo, e quern promovera o movi- 
mento; mas como sabe elle isto? Pela voz publica, diz e'.le; e podem ter valor 
taes depoimentos, mormente em crimes da nature-a do que se imputa? Appello 
a todos que conhecem os verdadeiros principios da jurisprudencia criminal. De- 
mais, quando testemunhas affirma qualificagoes em vez de factos, nenhum valor 
merecem; a testemunhas cumpre depor sobre factos especificadamente, e so ao 
juiz pertence deduzir delles a classificagao do criminoso. 

Ve-se pois pelos depoimentos das testemunhas somente o que eu tenho sem- 
pre confessado, somente o que ja se via dos documentos, isto e que eu aprovei 
e adheri ao movimento; que eu escrevi no sentido; que eu desejava que elle fosse 
feliz, e nada mais; e esses factos podem-se qualificar cabega ou mesmo autor? 
Provao elles que eu fosse o principal agente do movimento, e que sem mim nao 
teria elle havido? Provao elles que eu concertasse o piano revo ugao, e o puzesse 
em pratica, quando pelo contrario e evidente dos autos que eu s adheri a ella 
depois do rompimento? Se, para ser qualifjcado cabega basta ter approvado a 
revolugao, ter adherido a ella. ter desejado que ella fosse feliz, ter dado alguns 
passos para que ella nao fosse ensanguentada, entao serei cabega, como serSo 
milhares de individuos mais que outro tanto fi erao; mas nesse caso quaes serao 
Os caracteres do cabega? 

Nesse caso seria ocioso o codigo criminal, quando fez distingao entre cabega 
e autor, e entre este e cumplice; ficariao baralhadas todas as ideas do nosso 
direito, e os cidadaos brazileiros em estado ainda mais dep'oravel do que no 
tempo da Ord. do Hvro 5.°; seria uma illusao o systema de governo que nos 
rege... Se entretanto se julga que cabe na algada do governo ou dos tribunaes 
annullar as definigoes e distincgoes da lei, e classificar os delictos e del nquentcs 
por puro arbitrio e a sua vontade, que me resta entao a dizer senao que em tai 
caso estaremos de baixo do imperio da forga? Mas a forga nao constitue o 
direito, e este tarde ou cedo obtera a victoria. E' a da natureza dos governos 
violentos o perseguirem; as perseguigoes sao consequencia do governo que quer 
impor a obediencia absoluta; mas a violencia, como emprega forga demais, cedo 
a esgota, e nao Ihe resta mais oppor a acgao gradual e lenta, porem continua 
da justiga. 

Tenho demonstrado que nem a vista dos documentos, nem a vista dos depoi- 
mentos, posso ser eu classificado cabega, e que nem mesmo posso ^er classifcado 
autor, pois nada apparece que prove que fosse quern fez o movimento ou constran- 
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que o levaria, dentro em pouco, para o alem, fazia um 
ambiente, em que a magestade se simbiotisava com a 

dramaticidade e a pungencia, que seriam os bronzes 
dos graves carrilhoes, onde iriam tanger espaqadas, cal- 

gesse ou mandasse fazel-o, estando pelo contrario provado que depois de seu 
rompimento e que eu adheri a elle. 

Em rigor de direito talvez nem cumplice mesmo possa eu ser considerado; 
mas, ainda que podesse, no crime que se me imputa nao sao puniveis os cumplices. 
Que me resta a dizer? Resta expor a todos o meu pensamento a respeito, apre- 
zentar-me com toda a franqueza a meus collegas, a todos os meus concidadaos 
tal qual sou: quero que elles penetrem no santuario de minha consciencia, e 
entao me julguem. 

Eu declare ao senado e a naqao que em verdade nao fui cabeqa, nem ao 
menos autor do movimento revolucionario de S. Paulo; mas que approvei-o; 
que adheri a elle; que desejava que elle fosse feliz e para esse fim escrevi e 
dei alguns passes depois do seu rompimento: eu estava e ainda estou profunda- 
mente convencido que a isso era eu obrigado pelos juramentos que preste ; que 
se o que eu fiz todos fizessem, se todos fossem fieis aos iuramentos prestados a 
constituigao do Estado, nunca haveria movimentos revolucionarios, porque os 
que ousassem langar sobre ella maos sacrilegas, se achariao sos, e cahiriao co- 
bertos de maldigoes e desprezo, quando nao soffressem as penas da lei; em mesmo 
que se uma nagao e tal que ye submissa a violaqao de suas instituigoes, e ella 
indigna de ser nagao livre; ja e escrava; e se ja nao tern senhor, tera o pri- 
meiro que o queira ser: entendo portanto que nao e so direito, mas sim dever 
de todos que prezao os foros de dignidade de cidadaos livres oppor-se as infraegbes 
da constituigao e seu paiz, nao so por todos os meios que Ihe falcutam a consti- 
tuigao e as leis, como tambem, faltando estes, por todos os outros que Ihe restem; 
que se isso tivessem feito em outro tempo a Inglaterra e a Franga, se nao tivesse 
intimidar pelos anarchistas de entao, nao se teria horrorisado o mundo vendo as 
catastrophes de Carlos I e Luiz XVI, sacrificados com infraccao das congoes 
desses paizes ao odio dos infractores dellas; que para conseguir consolidar as 
instituigoes em um paiz, e indispensavel nelle esse semimentu geral e msuncavo 
de resistencia a tyrannia a qual existe toda a vez que se viola a constituigao; 
que emquanto esse sentimento nao estiver infiltrado nos animos, radicado nos 
espiritos, a liberdade sera apenas nominal: o que e so depois que tal foi a religiao 
politica da Inglaterra que ella tern tido estabilidade, a apresentando ao mundo 
admirado o espectaculo de sua grandeza e de sua gloria; que e por isso que se 
acha consignado em nossas leis o direito de resistencia as ordens illegaes, sem 
o que seria fantastica e chimerica a nossa forma de governo. 

Sendo pois esta minha convicgao, tenho applicado sempre meus esforgos, 
desde que entrei na vida politica, para conseguir e consolidar na minha patria 
a liberdade por meio da monarchia representativa, a despeito de todos os sacri- 
ficios, como poderia eu ficar insensivel, vendo a constituigao mub'lada, violada 
e escarnecida e por conseguinte os perigos da monarchia representativa? Pelas 
leis da reforma judiciaria e conselho de estado, acabou a liberdade do cidadao 
e coarctou-se a o monarcha: o ministerio concentrou em si todos os poderes 
publicos, annullada a base de todo o governo livre, que e a divisao dos poderes; 
ainda mais: dissolveu previamente, e portanto contra a constituigao, a camara 
dos deputados, e para mais ate promulgou uma nova forma de eleigdes, pela qual 
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mas, e nitidas as palavras de Feijo, proferidas, mais 
como um estertor de moribundo. 

Eis a clara e evidente defesa de Feijo, deixando 
bem nitido que ele, nao podia ser passive! da culpa, 
que Ihe era assacada na denuncia. 

fica illusorio o direito de eleger, e tambem concentrado nelle de facto o poder 
legislative sendo apenas seus commissarios os que deviam ser representantes 
da nagao. Neste estado, apresentando-se o ministerio em rebelliao manifesta 
contra a constituigao do paiz, em hostilidade aberta contra o monarcha e a Na^ao, 
poderia eu ser criminoso dando alguns passos para que fosse vingada e restaurada 
a constituigao e livre o monarcha da coacqao em que foi posto? Forao criminosos 
os que na Inglaterra vingarao a constituigao violada por Cromwell e seus adhe- 
rentes, depois pelos Stuarts, e a consolidaqao finalmente em 1688? Os que em 
Franga reagiram contra os ministros que violarao a constituigao em 1830 e a 
consolidarao entao? Os que fizeram a independencia e proclamarao a consti- 
tuigao do Brazil? Os que se oppuzerao a D. Miguel e restauraram a constiUrgao 
por elle violada? Se acaso eu sou criminoso, nao sou como foi o Sr. d. Pedro I, 
o immortal fundador do Imperio e restaurador da liberdade portugueza, e tantos 
outros grandes homens: sou por obrar em conformidade com nossa legislagao, 
que sancciona a resistencia as illegalidades. Sera talvez prudencia tolerar uma 
nagao as infracg5es de sua constituigao, e a alteragao de sua forma do governo, 
receiando maiores males da resistencia; mas nao e por certo isso um dever; € 
antes um svmptoma de que ella ainda nao e dilgna da liberdade e dos altos des- 
tines a quo aspira; para quern porem preza acima de tudo o dever, o desem- 
penho dellt e o unico alvo, a unica recompensa, sendo-lhes indifferente os resul- 
tados, quaesquer que sejam; eis o que me acontece. 

Tendo pois provado que nao houve rebelliao em S. Paulo; que (concedido 
que houvesse) eu nao fui della cabega; que finalmente nao e um crime, antes 
um dever, a opposigao aos que se rebelliao contra a constituigao do estado. devo 
concluir minha resposta. 

Assim como nao me occupei com a innumeras nullidades desse monstruoso 
process©, nao me occuparei tambem com o proceder do senado, mandando-me 
responder sem lei ou artigo regimental, e pretendendo — julgar-me sem lei oa 
ao menos sem lei anterior ao facto, contra a expressa determinagao do § 11 
do art. 179 da constituigao: eu resigno-me a tudo, deixo tudo a juizo do senado, 
certo de que em tempos como este, em crimes taes, rara vez se ouve a voz da 
justiga e da razao, e tarde e que apparece o remorso: eu nao serei a primeira 
victima immolada pela defeza das liberdades publicas: talvez raesmo sao indis- 
pensaveis taes sacrificios para firmar-se uma constituigao, porque todas as nagoes 
os tem dito: oxala seja eu a unica victima, e assim se consolide em meu pair a 
inonarchia representativa! Oxala que triumpho definitive della, embora infal- 
livel, nao seja a custa de muitas mais victimas! 

Ja eu embora sem culpa formada, embora senador, fui preso, deportado e 
degradado contra a letra expressa da constituigao; enfermo como sou, e todos 
reconhecem, fui langado nas prafas da Victoria, sem que nem ao menos me pres- 
tas cm os alimentos na viagem e sem que la me proporcionassem meios de con- 
servar a vida fui assim conservado no degredo muito depois de finda a sus- 
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Mas a subserviencia e a ferocidade de urn gover- 
no, capas de tudo nao podia conter os apaniguados de 
Vasconcellos e de Monte Alegre. Logo a miseria se 
consumaria! 

Todos, que conheciam o estado fisico de Feijo, 
sabiam que, eram as palavras de um agonisante, que 
ja beirava os degraus do tumulo, que iriam retumbar na- 
quele instante, e elas nao teriam eco somente naquele 
recinto, mas resoariam por toda a posteridade. 

— Pego a palavra, sr. Presidente e licenga para 
falar sentado. Iniciou Feijo a sua arenga. 

pensao de garantias, protexto das violencias praticadas; regressando a esta, de- 
pois de tantos incommodos, e quasi raoribundo como vedes, nem ao menos se 
quiz conhecer desses attentados contra mim praticados, que o sao igualmente 
contra a constituigao e contra o senado, antes se honrou com a presidencia delle 
a esse mesmo que tinha praticado o mor parte dessas violencias: que pois mais 
poderei soffrer? Ja quasi de 60 annos e alem disso ja a borda do tumulo, 
poderei acaso apreciar tanto esses poucos dios que me possam restar de vida 
muito mais que pelo meu estado de saude, nao os posso mais empregar a bem 
do paiz. 

Tendo tido tal ou qual parte nos negocios do Brazil desde 1821 em que 
despontou a aurora de sua felicidade, ja em Lisboa, ja na camara dos deputados 
e no senado, ja nos conselhos geral e do governo, e na assemblea provincial de 
S. Paulo, ja com o ministro e regente; tendo a consciencia de que so procurarei 
sempre o bem do paiz, trabalhando unicamente para o consorcio da liberdade 
com a autoridade, por meio da monarchia representantiva: este unico pensamento 
dirigio-me e nunca a ambiqao e o egoismo, como provarao meus actos. Foi esse 
mesmo pensamento que me dirigio nos seus ultimos actos em S. Paulo; qualquer 
que tivesse conhecido a minha vida anterior nao deveria esperar de mim outra 
conducta; fiz entao o que fiz sempre; trabalhei, como sempre pelo triumpho da 
monarchia representativa. 

A vista do exposto, parece-me evidente que eu nao sou culpado; mas se 
diverso e o j uizo do senado, se elle me e desfavoravel, consolo-me com a cons- 
ciencia de ter desempenhado um dever, e de que eu seria indigno da estima de 
meus concidadaos, se outra tivesse sido a minha conducta; resigno-me satisfeito 
a todas as consequencias, quaesquer que sejao, descansado na acgao da Provt- 
dencia, e della esperando com confianga, tarde ou cedo, o remedio aos males 
do meu paiz. 

Tenho conclufdo. 
Rio de Janeiro, 13 de Maio de 1843. — Diogo Antonio Feijo. 

(Egas, loc. cit.). 
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— Tem a palavra o nobre senador Feijo- O ilus- 
tre representante do Rio de Janeiro pode falar sentado. 

Nessa ocasiao o silencio profundo, que reinou no 
senado, foi orvalhado pelas lagrimas de muitos sena- 
dores, que nao puderam center a comogao, que Ihes in- 
vadia, pois parecia que iam ouvir a voz de alem tumulo. 

"Sr. Presidente, tendo-se aggravado ainda mais a minha molestia, 
nao me foi possivel ate hoje apresentar a resposta que me foi man- 
dada dar sobre o proceso que contra mim se intentou: e ainda agora 
mesmo me foi precise servir-me de redacqao alheia para apresental-a. 

Portanto remetti-a a meza para dar-se Ihe o conveniente destino. 
Eu desejava, antes de correr, cumprir ao menos uma promessa 

que tinha feito, na occasiao em que fui mandado sahir da minha 
Provincia: ainda o mundo nao sabe de minha boca a historia de 
minha prisao, deportaqao e degredo. 

Eu tive desejos ao principio de a communicar ao Senado; mas 
algrjmas razoes obstaram a isso, principalmente porque o Senado 
parecia ter approvado o procedimento barbaro que houve commigo. 

Ha tempos, requerendo eu que se nomeasse uma commissao para 
examinar os actos do Governo e manifestando desejos de que o 
Senado considerasse o procedimento que o mesmo Governo teve con- 
tra mim, e por conseguinte contra o Senado e contra a Constiuiqao, 
nao o pode conseguir; porquanto julguei que era melhor calar-me. 
Mas resta ainda este pezar de nada dizer; por iss osempre direi duas 
palavras para referir o que soffri. 

Entretanto saiba-se, que nao soffri tudo quanto quiz o Governo 
que eu soffresse, pois que pela benignidade dos Brazileiros nao tive 
falta de coiza alguma: em toda a parte tive sempre recursos, em 
toda parte recebi os maiores beneficios e obsequies. 

Achava-me em S. Paulo ja mandado sahir para esta Corte de- 
portado, quando fui convidado para vir a Corte. Nao acceitei o 
convite, e como me pareceu nao dever submisso soffrer um acto ille- 
gal e anti-constitucional, recalcitrei ou dei em contrario algumas ra- 
zoes; mas respondeu-se-me que o que a Constituiqao prohbiia era 
a prisao dos Senadores, e nao qualquer outro acto que o Governo 
julgasse conveniente praticar com Senadores. Temi pois algumas 
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outras consequencias; temi ser conduzido a cadea para levar nas 
grades alguma correcqao de aqoutes, visto que isso nao era prisao, 
e por conseguinte, na opiniao do Governo, podia praticar-se: o que 
e pois que eu havia de fazer, ea que, com um soppro podia cahir 
em terra ?!... Bern me lembrava dos meios de resistencia a ordens 
illegaes; mas que meios tinha eu para isso? Se eu pudesse, daria 
por certo este exemplo ao Brazil de resistir ordens illegaes, sem o que 
sera sempre nominal nossa liberdade e nos escravos dos atrevidos. 

Nada, porem podendo contra a violencia, retirei-me. E' ver- 
dade que nessa occasiao eu estava bastante enfermo e desprovido 
de meios, pois tinha apenas 20|000 reis na algibeira. 

Requeri que se me mandasse pagar o trimestre vencido na minha 
pensao que era 1:000|000, pois era preciso ter com que subsistir; 
mas respondeu-me" que nao havia dinheiro, e que mesmo devia ficar 
isso como penhor para as indemnisa^oes a que eu estiveses sujeito". 

Sahi pois como me achava; vim a Corte, naoi me deixaram de- 
sembarcar; demorei-me algumas horas, e sahi sem saber para onde 1 
E' verdade, como ja disse, que recebi beneficios em toda a parte. 

Mas poucas horas que aqui estive, foram a bordo differentes 
pessoas offerecer-me dinheiro e uma ate me obrigou a receber alguns 
centos de mil reis que levava. 

Mesmo nesse paiz, onde estive degradado, encontrei muitos ho- 
mens benevolos, que me offertaram dinheiro e tudo o mais. Por 
este lado poi nada soffri; mas muito da parte do Governo, que de 
tudo me privou, ate do que era meiu. 

Portanto. Srs. soffri tudo isto! Prisao, deportaqao e seis mezes 
de degredo, quasi... 4;000$000 de multa, e de que estou privado ate 
hoje! 

Mas o Governo nao satisfeito ainda; mandou por isso formar 
esse processo, e nao ficara satisfeito senao com o meu exterminio! 
Estou pois entregue a Senado; faqa elle de mim o que quizer; a vida 
em mim sera pouca... soffra-se tudo. 

Tenho dito em geral como posso, que era preciso que se soubesse; 
demais o publico ja o sabe, e fara a devida justiqa a quern merecer." 

(Egas, he. cit.). 

* * * 
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Eis, como o Moloch do Governo procedia com Feijo 
em agonia. Lembravam essas palvaras as que Annibal 
pronunciou, quando morreu: "Livremos os romanos flo 
terror que Ihes inspira um velho de 64 annos". Tambem 
era preciso se livrarem os conservadores de Vasconcel- 
los do terror, que Ihes inspirava o velho alquebrado 
Feijo, ja bem perto do fim. 

O Barao do Pindare, o senador Costa Ferreira, que, 
11a Camara Alta, representava o Maranhao, foi o Ct- 
reneu mais devotado, que Feijo teve na sua abrolhada 
rota para o Calvario. O ilustre parlamentar nortista 
pronunciou no Senado a 4 de Julho de 1843, cinco me- 
ses, apenas antes do trespasse do egregio sacerdote, as 
palavas comovedoras, que se gravam, pelo buril da 
gratidao enternecida no coragao de todo aquele, que 
hoje e um venerador da memoria augusta de Feijo. 
Eis a oragao de Barao do Pindare; 

"Eu creio senhor presidente, que o requerimento do nobre se- 
nador passara ate sem discusao, pois e baseado em manifesta justiqa. 
Na realidade, parece um pouco extraordinario que no mesmo processo 
em que ficou pronunciado o nobre senador e um official da nossa. 
secretaria, este official ja se acha livre, e 0 nobre senador ainda 
nao! 

O official foi expatriado, chegcu aqui ha pouco tempo, e em 
dous ou tres dias ficou livre; entretanto ha dous mezes e meio 
que o nobre senador respondeu sobre o processo, por ordem do sena- 
do, e acha-se tudo no mesmo estado! Emfim, eu nao posso saber 
quaes as razoes disso; estou persuadido que a nobre commissao en- 
tenderia que assim era necessario por justos motives; mas eu os 
ignoro. 

Sr. presidente, levantei-me para tambem requerer a nobre co- 
missao que de quanto antes o seu parecer sobre o processo do nobre 
senador o Sr. Feijo, e eu vou dar as razoes do meu requerimento. 



— 443 — 

Ha tempos que eu nao vizitava esse nobre senador, e indo, ha 
poucos dias a S. Domingos de Nitheroy, fui vizital-o. 

Em verdade, Senhores, o estado de saude do Sr. senador Feijo 
e aterrador: elle soffre continuas e mortificadores faltas de respi- 
raqao, a sua respiraqao esta inteiramente preza: o Sr. senador Feijo 
esta lutando, podemos assim dizer com as andas da morte! Eu 
estou persuadido que a demora do seu processo ha de sem duvida 
ter exacerbado a sua sorte: e queremos nos accumular afflicqoes ao 
afflicto? O que se ganhara com essa demora? Creio que nem a 
sociedade, nem o Senado, nem esse nobre senador ganhara cousa 
alguma com ella. 

E' dolorosa a posi^ao dos outros nobres senadores pronunciados; 
porem a desse nobre senador que se acha enfermo, e que esta muito 
fraco e debilitado, e muito mais desgraqada. 

V. Excia. sabe que quando os nossos corpos estao fracos, a 
nossa imaginaqao exalta-se, porque nossa alma e um hospede muito 
melindroso, quer sempre habitar uma casa bem mobiliada e todas as 
vezes que o nosso corpo soffre ella tambem se resente. 

Eu disse, Sr. Presidente, que nada lucra a sociedade, com essa 
demora, porque a sociedade o que quer e prompta administraqao da 
justiqa, e que nao escape um so criminoso; e se esse nobre senador 
esta talvez a decidir (ao menos creio que nao podera viver por muito 
tempo), nao e justo que a morte o roube ao castigo quando elle o 
mereca: e necessario que sentenciando-se esse nobre senador, se incuta 
nas almas dos Brazileiros esse terror moral que tern de conter a 
todos os desordeiros. Portanto, antes que a morte nos roube esse 
nobre senador, convem, se elle esta culpado, que se Ihe imponha uma 
pena: a sociedade pois nao lucra com a demora deste negocio, e o que 
lucrara o senado?... Ja aqui ouvi chamar criminosos os nobres se- 
nadores pronunciados, e deve ter o senado criminosos no seu seio? 
Ser-lhe-ha isto airoso? Ha dous mezes e tantos dias que os nobres 
senadores responderao, e eu creio que V. Excia. havia de mandar 
logo esses papeis a illustre commissao, bem que isto nao conste da 
acta; entretanto todo este tempo tern tido ella para meditar sobre o 
negocio e admira que quando um negocio quasi identico foi decidido 
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em dous dias, este tenha-se demorado dous mezes e tantos dias! 
Quizera saber as razoes disto; pois estou persuadido que a nobre 
commissao deve ter motivos justos. 

Sr. presidente, se nem a sociedade nem o senado lucram com 
esta demora, muito menos lucrarao os nobres senadores pronunciados. 

Estudando em seus sentimentos pessoaes e os sentimentos e 
caracteres dos nobres senadores pronunciados, estou persuadido que 
elles antes quererao mil vezes soffrer a pena de uma sentenqa do que 
estar no estado de duvida em que estao. 

O SR. F. DE MELLO: — apoiado 
O SR. C. FERREIRA: —• Estou persuadido que o nobre se- 

nador o sr. Feijo, ainda quando entendesse que era injusta a pena, 
havia de soffrel-a com a mesma resignaqao com que Socrates bebeu 
a cicuta; creio que tal acontecesse, esse nobre senador havia de dizer, 
como o celebre Albuquerque; "mal com o povo por amor do rei, mal 
com o rei por amor do povo! O que te resta velho canqado ?... A 
morte. ** 

(Egas, loc. cii.). 

Dir-se-ia que se haviam invertido as posiQoes. 
Eram Feijo e seus amigos, que se faziam acusadores 
e os governistas, que sofriam a acusagao tendo que se 
defender da increpagao que Ihes langavam os liberais. 
Mas tal era o procedimento iniquo do Governo, que essa 
situagao se ajustava admiravelmente. 

Este levava a crueldade contra Feijo, a ponto de 
fazer demorar a solugao de seu processo de modo abso- 
lutamente inexplicavel. 

Ve-se por ai que, os parlamentos viviam tambem 
nesse tempo, a receber as injungoes do executivo, que 
levavam o seu capricho a querer se vingar contra quem ja 
se acercava da morte (52). 

(52) Era Feijo vitima das picuinhas de Vasconcellos, que se mostrava 
capas das mesquinharias que se viratn, para cevar o seu velho e incansavel odio. 
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Por fim, com esses repetidos acicates, que desmora- 
lisavam o governo, perante a opiniao coletiva, depois 
de haver a comissao especialisada, mantido os papeis 
por mais urn mes, abaixou com o seu parecer. Ve-se, 
por essa demora, e pela necessidade dos continuos e 
repetidos chamamentos para o cumprimento de seus de- 
veres, que os membros da comissao nao haviam ainda 
dado inicio ao exame do processado. 

Mas por fim, o "Jornal do Commercio", no seu 
Suplemento do dia 3 de Agosto de 1843, publicava o 
seguinte parecer da comissao: 

"As commissao reunidas de constituiqao e legisla<;ao, tendo exa- 
minado attentamente os processes em que se acham pronunciados os 
Srs. senadores Nicolau Pereira de Campos Vergueiro e Diogo Antonio 
Feijo, tern a honra de aprezentar ao senado o resultado de seu exame. 

Prova-se plenamente dos autos, actas das camaras municipaes 
das cidades de Sorocaba e Ytu e das Villas da Constituiqao, Capi- 
vary e Porto Feliz de f. e f., documentos de f. a f., e testemunhas 
de f. a f., que a camara municipal, povo e guarda nacional de Soro- 
caba reunidos tumultuariamente ao toque de rebate, no dia 17 de 
Maio de 1842, proclamaram ao Coronel Raphael Tobias de Aguiar, 
presidente interino da provincia de S. Paulo, autorisando-o para admi- 
nistrar a mesma provincia em nome de S. M. o Imperador, ate que 
o mesmo Senhor nomeasse um ministerio da confianqa nacional, e 
ate a Assemblea Geral Legislativa derogasse as leis que tinha feito 
contra a constituiqao do imperio; e que comparecendo logo o dito 
Coronel Tobias, e sendo-lhes declaradas as referidas condiqoes da 
sua nomeaqao, elle aceitara; adherindo immediatamente ao referido 
acto revolucionario de Sorocaba as camaras e povos de diversas ci- 
dades e Villas, cuja populaqao comprendia mais de 20.000 pessoas; 
pois so a das cidades de Sorocaba e Ytu era de 22.426, como mostra 
a estatistica official, documento n. 7 a f. 

Prova-se igualmente que o dito coronel Raphael Tobias de Aguiar 
exercera effectivamente o emprego de presidente intruzo da provin- 
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cia de S. Paulo, proclamando nessa qualidade aos povos da mesma 
provincia, demittindo e nomeando empregados publicos, officiaes e 
commandantes militares, da privativa nomeaqao do poder executivo, 
dispondo dos dinheiros publicos; ordenando que se franqueassem as 
communicaqoes de terra com a provincia do Rio Grande do Sul; 
mandando suspender a execuqao da lei de 3 de Dezembro de 1841 
e por em vigor as que se achavam por ella derogadas, em conformi- 
dade das condiqoes de sua nomeaqao; reunindo finalmente gente 
armada que marchou sobre a capital da provincia, onde nao pode 
entrar por ser obstada pelas tropas desta corte, mandadas marchar 
contra os rebeldes pelo governo de S. M. o Imperador e pela guarda 
nacional da mesma provincia a ella reunida, as quaes tropas e guardas 
nacionaes as ditas forqas rebeldes resistiram, e com ellas combaterao 
em differentes lugares dispersando-se a final por Ihe faltarem os 
meios de resistencia armada. 

A vista do exposto, achando-se plenamente provado que as di- 
versas povoaqoes reunidas, comprehendendo todas mais de 20.000 
pessoas, tentaram directamente e por factos privar o Imperador da 
autoridade constitucional de nomear livremente os presidentes de 
provincias e os seus ministros, nomeando os rebeldes um presidente 
da sua facqao, com a clausula de administrar a provincia de S. Paulo 
ate que o mesmo senhor nomeasse ministros da confianqa nacional 
e ate que a assemblea geral derogasse as leis por ella feitas contra a 
constituiqao, verdadeiras condiqoes impostas com forqa armada aos 
poderes moderador e executivo na demissao e nomeaqaodos seus mi- 
nistros e presidentes de provincias, e ate ao poder legislative cujas 
attribuiqoes asurparam, e manifesto que o movimento revolucionario 
sobredito nao pode deixar de ser qualificado de crime de rebelliao, 
na conformidade do art 110 do codigo criminal, comparado com o 
art 86 e 87 do mesmo codigo 

Consta mais dos autos, portaria do governo da provincia de S. 
Paulo a f., que, tendo diversas autoridades policiaes dado principio 
a formaqao dos processes sobre a referida rebelliao por ordem do 
mesmo governo, fundada no art. 60 do regulamento policial e crimi- 
nal de 31 de ajneiro de 1842, formou o chefe de policia um processo 
geral avocando a si todos os processes ainda pendentes a que as ditas 
autoridades policiaes estavam procedendo, no qual, entre outras pes- 
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soas, foram pronunciados a f. os Srs. senadores Nicolau Pereira de 
Campos Vergueiro e Diogo Antonio Feijo. 

Contra a validade da pronancia oppoem os referidos Srs. sena- 
dores das nullidades capitaes: 1.° a incompetencia do juizo; 2.° a 
de ter inquirido maior numero de testemunhas do que o determinado 
na lei. 

Para fundamentar a primeira nullidade, allega o Sr. Vergueiro 
que, havendo as autoridades locaes da provincia de S. Paulo formado 
competentes processes, achando-se uns ultimados e outros pendentes, 
o presidente da provincia ordenara ao chefe de policia, com a appro- 
vaqao do governo, que avocasse os outros pendentes, e com os do- 
cumentos em seu poder formasse um processo geral: o que o dito 
chefe de policia assim cumprira, avocando nao so os processes pen- 
dentes, mas tambem os findos e abrindo processo geral aos 20 de 
Setembro de 1842, contra a regra de direito, de que quando duas ou 
mais autoridades tern jurisdiqao cumulativa, logo que uma comeqa a 
tomar conhecimento de um negocio, a jurisdiqao fica proventa e as 
outras excluidas; e contra a disposiqao expressa do art. 4.° § 9.° da 
lei de 3 de Dezembro de 1841, desenvolvido pelo art. 246 do Re- 
gulamento de 31 de Janeiro de 1842, no qual se determina que 
quando aconteqa que quando simultaneamente comecem a formar 
culpa sobre o mesmo delicto, o chefe de policia, juiz municipal, de- 
legado e sub-delegado, todos ou alguns delles, se concorrer o chefe 
de policia proseguira elle em todo o caso, concluindo daqui, que o 
referido chefe de policia so tinha jurisdicqao para formar culpa, 
quando se antissipasse ou concorresse simultaneamente; mas que nao 
tinha jurisdicqao, nem o governo podia dar-lha para evocar os pro- 
cesses pendentes, e menos os findos, nem de recomeqar novo pro- 
cesso sobre o mesmo delcito, obrando por consequencia despotica- 
mente, arrgando-se uma jurisdicqao que nao tinha, e com uma am- 
plidao espantosa. 

Nao^subsiste pois a primeira nullidade arguida em nenhuma de 
suas partes, por ser fora de duvida, quanto a incompetencia, a vista 
dos artigos citados, que concorrendo os chefes de policia com alguma 
ou com algumas autoridades policiaes na forma<;ao do processo sobre 
pjm mesmo delicto, deve subsistir e proseguir o proceso por elle co- 
me^ado. Sem que obste que nao fosse o chefe de policia o primeiro 
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que comeqasse a formar o processo de que se trata porque esta pro- 
cedencia somente firma a jurisdicqao e a torna preventiva, quando 
concorrem simultaneamente dous ou mais juizes municipaes, como 
e expresso no periodo ultimo do citado art. 246 do regulamento de 3 
de Janeiro de 1842 nas palavras proseguira aquelle que primeiro 
tiver comeqado a tomar conhecimento do delicto, — donde manifes- 
tamente se segue que o adverbio — simultaneamente — nao tern a 
for^a restrictiva que se Ihe pretende dar de ser necessario que os 
processos se comecem no mesmo dia ou com pnoridade de tempo, 
quando concorrem os chefes de policia com os juizes municipaes ou 
delegados, nem quando estes concorrem com os segundcs, pois que 
o contrario se deduz muito expressamente do referido artigo, com- 
binando-se todas as suas differentes especies de concurrencia si- 
multanea. 

Cumprindo tambem a observar que a regra de direito allegada 
de que nos casos de jurisdicqao cumlativa fica esta preventa pelo 
primeiro juiz que comeqa a tomar conhecimento do negocio, nao tern 
hoje applicaqao em materia criminal; a vista dos citados artigos que 
estabelecerao regra contraria, firmando a precedencia a favor dos 
chefes da policia em todos os casos e a das autoridades superiores, 
admittindo somente a propriedade quando concorrem autoridades 
iguaes. 

Igualmente nao aproveita aos Srs. senadores pronunciados a 
nullidade que pretendem deduzir do facto de ter o chefe de policia 
formador da culpa avocado a si os processos pendentes sobre o mesmo 
deicto, uma vez que allegao que haviam sido em algum delles pro- 
nunciados. 

Esses processos, ou se achavam pendentes ou findos: no primei- 
ro caso nao podiam continuar, por dever progredir somente o pro- 
cesso comeqado pelo chefe de policia, na conformidade do art. 246 
ja citado; e no segundo estava o mesmo chefe de policia autorizado 
para formar culpa aos que nos processos findos nao se achassem 
pronunciados, pela terminante disposiqao dos arts. 147, 149 e 329 
do codigo do processo criminal, por nao haver prescripto o delicto. 

A segundo nullidade arguida e ainda menos procedente que a 
primeira. Nao consta dos processos dos dous Srs. senadores pro- 
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nunciados, que fossem interrogados no summario sobre o delicto em 
geral, mais de oito testemunhas, numero designado na lei; e dos mes- 
mos processos se mostra que, a respeito do Sr. senador Vergueiro 
individualmente somente se inquiriram trez testemunhas, e nenhuma 
a cerca do Sr. senador Feijo; sendo as outras referidas pertencentes 
a terceiros e informantes. 

Sem que obstem as testemunhas, cujos ditos se acham juntos aos 
processos em resume, nao so por nao constar se foram interrogadas 
sobre o delicto em geral, ou algum dos reos em particular, mas tam- 
bem porque a pronuncia sobre ellas nao assentou, como se ve das 
referidas sentenqas de pronuncia. E ainda quando fosse certo que 
se interrogou maior numero de testemunhas que o designado na lei, 
esse facto tornaria apenas questionavel, se pelos depoimentos de taes 
testemunhas se podia fazer obra no processo, mas em nenhum caso 
esse excesso annullaria todo o processo, porque tal nullidade nao 
esta decretada na lei, antes pelo contrario, esta autoriza o juiz para 
inquirir como informantes as testemunhas que julgar conveniente, na 
conformidade do art. 89 do codigo do processo criminal, e do art. 
267 do regulamento de 31 de Janeiro de 1842. 

Desprezadas portanto as nullidades por improcedentes, tratando 
da culpa de cada u mdos dous Srs. senadores pronunciados, e em 
primeiro lugar do Sr. Vergueiro: 

Mostra-se do processo que o Sr. senador Vergueiro adherira a 
rebelliao de S. Paulo e nella tomara parte, sendo voz publica, attes- 
tada por todas as testemunhas de que elle a aconselhara, jurando de 
vista a testemunha Feliciano Jose de Pontes, ibi — "Jose Martim de 
Lima, Antonio Alvares de Almeida Lima, e o senador Vergueiro 
eram tambem influentes e os que mais o instigavam (a Antonio 
Jose da Silva, autor da carta, documento n.0 . .. .) o que elle teste- 
munha sahe, nao so por ser voz publica como por ter, em razao de 
-ser guarda, presenciado que o dirigiam, dizendo o que devia fazer. 

E bem que a voz publica seja um indicio fallivel, passa a classe 
das provas quando e acompanhada de factos que a confirmam. E 
estes existem provados nos autos, como e principamente o facto de 
ter-se achado o dito Sr. senador Vergueiro na villa da Limeira na 
occasiao em que alii entrou uma forqa rebelde que marchava para 
Campinas, andando entre ella, montado a cavalo, no acto da saa 

-Cad. 29 
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marcha, dizendo a um padre Jose: "vamos acompanhar essa gente 
ate abi fora". — E acompanhando-a com effeito ate a sahida da 
dita villa, como depoem por ver e presenciar as testemunhas Anas- 
tacio Alvares de Oliveira, Lino Maneol de Vasconcellos, Ignacio 
Manoel de Abreu e Joao Ferraz Cardoso. Mostra-se finalmente que 
o Sr. senador Vergueiro tomara parte activa na rebelliao, como se 
prova dos autos, abonando a confianqa que nelle devia ter, com as 
seguintes expressoes: pode confiar que elle fara quanto poder a bem 
da justa causa, — e essa justa causa nao podia ser senao a da rebel- 
liao, pois que era a um vigario rebelde a quern a carta se dirigia; 
e assim, o mesmo se collige da carta n.0 132 que ao Sr. Vergueiro 
escreveu o sobredito major Joaquim Antonio da Silva, em resposta 
a outra do mesmo Sr. Vergueiro, documento n. 132, ibi "Tenho por 
esta de responded a V. Excia. que fui recebedor da que dirigio-me, 
e tornar a certificar a V. Excia, o que dantes havia dito a respeito da 
causa que hoje se trata, e queira V. Excia. capacitar-se que darei todos 
os passos que em mim couber a favor de uma causa tao justa que 
no presente defendemos". —: deprehendendo-se da referidas cartas 
que havia intelligencias e concertos anteriores sobre uma causa com- 
mum, por ambos reconhecida justa. E o Sr. Vergueiro nao nega as 
suas relaqdes com os rebeldes, nem a veracidade das cartas; confessa 
que aconselhado pela prudencia, pairava no meio da tempestade e 
contemporisava com os revoltosos que o cercavam, para que o respei- 
tassem e para que pudesse influir nelles em beneficio da moral e 
que fora no interesse desta que interviera para que Joao Antonio se 
conservasse entre os mesmos, por estar muito no caso de impedir 
desacatos que se receiavam, especialmente contra a familia do sr. 
barao de Monte Alegre, o que pretende provar com os documentos 
ns. 9 e 10 da sua defeza. 

Mas nao so o fragmento ou pedaqo da carta n.0 130, e a carta 
n.0 132, nao admittem a coartada da defeza, pelos termos claros a 
favor da rebelliao em que se acham concebidas mas ate as suas datas 
comparadas com a data da carta n.0 9 da defeza, a repellem, por ser 
de 21 de Maio de 1842 a carta de Joaquim Antonio, documento n.0 

12 da defeza, a rogos do qual o Sr. Vergueiro diz que interviera para 
que o mesmo Joao Antonio se conservasse entre os rebeldes; como 
sendo datada de 23 do mesmo mez de Maio a carta n.0 131 que o 
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Sr. Vergueiro escreveu ao dito Salles, remettendo-lhe outra que o 
Toaqirm Antonio anteriormente Ihe havia escripto. O resultado desta 
oompara de datas, e das seguintes palavras que se le, na dita carta 
n.0 131, remettendo-lhe tambem para que veja e me torne a mandar, a 
que elle anteriormente me escreveu", q^e havia correspondencia ante- 
rior relativa a causa da rebelliao, e que a carta a que Joaquim An- 
tonio responde na sua n.0 132 nao e a do Sr. Vergueiro n.0 130, mas 
outra anterior a 21 de Maio; e como o Sr. Vergueiro a reconhece 
por verdadeira, nao pode deixar de fazer prova contra elle a ma- 
nifestagao que o dito Joaquim nela faz de que entre ambos havia 
intelligencia e accordo a respeito da rebelliao, por um e outro re- 
conhecia como "causa justa", como bem se deprehende dos seguintes 
termos: "Tenho por esta de responder a V. Excia. o que dantes havia 
dito da causa que hoje se trata, e queira V. Excia. capacitar-se que 
•darei todos os passes que em mim couber — a favor de uma causa 
justa que no presente defendemos". 

De tudo resuta achar-se provado que o Sr. senador Vergueiro 
nao so adherira a rebelliao, mas ate influira nella: bem que possa 
ser questionavel se a sua influencia pode ou nao ser qualificada de 
autor do crime, nos precisos termos do artigo 4.° do codigo criminal, 
e por consequencia de cabeqa de rebelliao, attenta a notoria influen- 
cia de que o mesmo Sr. senador gozava entre os rebeldes. 

O Sr. senador Feijo confessa na sua defeza que adherio a causa 
dos revoltosos de S. Paulo e desejava que ella prosperasse; mas nega 
que esse movimento revolucionario possa ser qualificado de rebelliao 
e que elle fosse cabeqa della. 

A primeira parte da defesa e inattendivel pela demonstraqao que 
ja se fez de que o movimento de S. Paulo foi uma verdadeira rebelliao: 
resta portanto somente examinar se o Sr. Feijo pode ser considerado 
cabeqa de rebelliao, visto que elle confessa a existencia do movimento 
revolucionario e que a elle adherira. 

Mostra-se, com effeito, dos autos, e confessa o Sr. senador Feijo 
na sua defeza que elle fora o autor do periodico Paulista, publicado 
na provincia de S. Paulo durante a rebelliao e em favor della: e no 
mesmo periodico se encontra a seguinte declaraqao, por elle assig- 
nada: "Apenas soube em Campinas as 10 horas da noite, que nesta 
cidade se havia acclamado um presidente Paulista; e que era o Sr. 
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Tobias, cobrou a minha alma algum alento... Dei providencias, e de 
manha, nao obstante o meu habitual estado de enfermidade, puz-me 
a caminho e cheguei a esta cidade de Sorocaba com trez dias de viagem. 

Deliberei ajudar tao honrosa tarefa quanto em mim estivesse, e 
—- como nada posso senao exprimindo pela imprensa os meus pen- 
samentos, emquanto puder direi aos meus patricios tudo quanto 
julgar que Ihes convem para perpetuar a gloria da provincia." 

No mesmo periodico se le mais: 
Emprehendemos esta tarefa — para esclarecer nossos patricios 

sobre o que Ihes convem; — ate onde podermos os ajudaremos com 
nossos conselhos... 

Em outro lugar expondo os fins da revoluqao; 
E' pois de primeira necessidade que o Ministerio actual se retire 

dando lugar a que S. M. I. nomee outro... 
Outro fim que teve a presente revoluqaoe obter a revogaqao das 

trez leis que atacam de frente a constituiqao, a saber: a chamada 
interpretaqao do acto addicional, a lei das reformas do codigo e a 
do Conselho de Estado... 

Conseguido isto, que a razao, a justiga e a constitui^ao exigem, 
seremos obedientes as leis feitas como manda a constitui(;ao e a S. 
M, o Imperador continuaremos a fazer parte do Imperio; mas se o 
governo longe de ouvir-nos. . ., — sera entao necessario adoptar afinal 
extremes... 

Agora so queremos a S. M. I. com a constituiqao jurada e nada 
mais; porem ao depois... — quern sabe o que sera!" 

Em outros diversos artigos, desempenhou o Sr. Senador Feijo 
a sua promessa feita nos dous primeiros que ficam transcriptos, de 
ajudar a revolu^ao como pudesse e de aconselhar os revoltosos, con- 
citando-os a que nao desistissem da empreza comeqada. 

Mais corrobora a prova de que o Sr. Feijo fez quanto pode em 
favor da rebelliao a sua propria confissao na carta por elle escripta 
ao barao de Caxias junta ao processo n.0 11. 

Em verdade o vilipendio que tern o governo feito aos Paulistas, 
e as leis anti-constitucionaes da nossa assemblea, — me obrigarao 
a parecer sedicioso. Eu estaria em campo com a minha espingarda 
na mao, se nao estivesse moribundo — mas faqo o que posso. 
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Mostra-se finalmente das testemunhas do procesos que o Sr. 
senador Feijo era tido geralmente por uma das pessoas mais inflaen- 
tes na revolta, e prova-se plenamente que a mesma tomara forqa 
depois da sua estada em uma chacara de Joao Nepomuceno, distante 
de Sorocaba, meia legua, pouco tempo antes da mesma apparecer, 
morando depois da revoluqao com o intruso presidente Tobias, sendo 
publico que o aconselhava: parecendo importante transcrever aqui 
os ditos das testemunhas que assim o depuzeram para mais esclare- 
cimento da verdade. 

Testemunha 2.° a f. 59 do processo impresso. 
Ao 2.° disse que o que sabe e que anteriormente a revoluqao 

varias pessoas trataram da revoluqao, e que elle testemunha conhecera 
que muito principalmente depois que viera a esta cidade (Sorocaba) 
o senador Feijo a titulo de curar-se, crescera a agitaqao dos espiritos, 
e entrou-se a fallar mais abertamente na mesma revoJuqao e della 
tratar-se; e que publica e geralmente se dizia o dito senador nessa 
occasiao, que seriao fins de Mar^o ou principio de Abril, dera o piano 
para ella. 

Testemunha 3.° a paginas 60. 
Ao 9.° disse que so consta que o presidente interino tomava pa- 

receres e conselhos com o senador Feijo, o que sabe por ver, porque 
estando por vezes de serviqo no chamado palacio do presidente, vira 
os trs reunidos, presiednte, senador Feijo e o secretario Gabriel 
conferenciarem e depois irem-se fazer officios e darem-se ordens. 

Testemunha 4.° a paginas 61 do impresso. 
Ao segundo disse que sabe que um mez mais ou menos antes do 

rompimento, o Sr. Feijo viera a uma chacara. pouco mais de meia 
legoa, distante desta cidade (Sorocaba), a qual e de Joao Nepoma- 
ceno, a titulo de curar-se; que dahi para ca apparecera maior agitaqao 
entre o povo, que foi mesmo quando se entraram a fazer reunioes na 
guarda nacional e se poz destacamento della no hospital a titulo de 
conter a revoluqao, e que a populaqao suspeitou, e geralmente correu 
que o dito senador Feijo viera aqui concertar o piano da revolu<;ao, 
o que mais confirmou com seus procedimentos posteriores. — Ao 
9.° disse que sabe por ser publico que o presidente intruzo tomava 
conselhos com o senador Feijo, com quern vivia. 

Testemunha 5.° a pagina 63. 
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Ao 2.° disse que somente sabia, por geralmente dizer-se, que » 
senador Feijo dera o piano para a revoluqao e que a elle se attribuia; 
sabe por Ihe constar que o dito senador um mez mais ou menos antes 
da revoluqao, viera a esta cidade e passara na chacara de Joao Ne- 
pomuceno, e que se disse que nessa occasiao elle concertara a revo- 
knjao: que elle testemunha so sabe por sentir que de entao por diante 
appareceu maior agita^ao por se dizer geralmente que havia de appa- 
recer a revolugao. Ao 9.° disse que sabe que o senador Feijo mo- 
rava com o presidente, porem se Ihe dava parecer e conselhos nao^ 
sabe. Testemunha 6° a pagina 64. 

Quern sabe por ser geralmente publico, que o senador Feijo... aqui 
trabalhava e trabalhou para a presente rebelliao; o que elle teste- 
munha acredita por considerar que sendo o dito senador um homem 
paralytico e doente, nestes ultimos tempos desenvolveu muita acti- 
vidade, viajando de Ytu para Campinas, e autras vezes para a cidade 
de S. Paulo e outros lugares, vindo a esta cidade (Sorocaba) por 
trez vezes passando as duas primeiras pela casa de Joao Nepomuceno 
e Souza e a ultima em casa de Lacerda. Que foi publico e garal- 
mente sentido que depois das vindas do dito senador a esta cidade 
crescera a agitaqao dos espiritos e se entraram a fazer preparativos 
para a revoluqao, cujo piano geralmente se diz que elle dera. Ao 
9.° disse e publico e notorio que elle (Tobias) se aconse'hava com 
a senador Feijo, com quern sempre estava. 

A vista do exposto, confessando o Sr. Feijo que adherira a re- 
belliao, e achando-se provado pela sua carta f. e artigos do perio- 
dico Paulista, de que elle reconheceu ter sido autor e aconselhara^ 
instigara e animara os rebellados para nella continuarem e nao de- 
porem as armas emquanto nao tivessem os dous fins a que a rebelliao 
se propunha a saber compellir a S. M. o Imperador a mudanqa do 
ministerioe nomeaqao de outro que merecesse a confianqa nacional^ 
e ate que a assemblea geral legislativa revogasse as leis, que, na 
opiniao dos rebeldes, havia feito contra a constituiqao do Imper'o,. 
reconhecendo elle outrosim, na dita carta a f. que elle se vTa obrigado- 
a parecer sedicioso, que tinha feito quanto podia em favor da rebelhao,. 
sentindo nao estar em campo com uma espingarda por se achar mo- 
ribundo; e provando-se finalmente pelas testemunhas que era voz 
constante haver elle aconselhado e promovido o rompimento da re- 
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belliao de ter sido quern dera o piano para ella, nao pode o mesmo Sr. 
senador deivar de achar-se convencido de haver commettido o crime 
de rebelliao, como um dos autores principaes della, nos termos do 
artigo 4.° e 110 do codigo criminal . 

Concluindo, sao as commissoes de parecer que, a vista da prova 
plena que resulta dos autos de ter o Sr. Senador Diogo Antonio 
Feijo tornado parte na rebelliao por uma forma tao directa que nao 
pode deixar de ser considerado como cabeqa, deve o seu processo 
continuar, ficando suspense do exercicio do seu lugar de senador 
emquanto se nao mostrar livre do crime; e qae nao continue o do 
Sr. senador Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, visto nao resul 
tar do processo uma prova tao Hquida que entrara na rebelliao como 
cabecja, como se exige em juizo que tern de julgar ao mesmo tempo 
de facto e de direito. 

Paqo do Senado em 31 de Julho de 1843. Vasconcellos. —- 
Visconde de S. Leopoldo. — J. Clemente Pereira. — Vise and e de 
Olinda. Vencido quanto ao Sr. senador Vergueiro, Quanto ao Sr. se- 
nador Feijo tenho razao particular para nao ser seu juiz. 

VOTO SEPARADO 

Tendo examinado o processo em que foram prominciados pelo 
crime de rebelliao os Srs, senadores Diogo Antonio Feijo e Nicolau 
Pereira de Campos Vergueiro, sou de parecer que elle nao deve- 
continuar quanto ao Sr. Vergueiro. Nao duvidaria tambem em subs- 
crever o parece rda commissao de constitui^ao e legislagao quanto ao- 
Sr. Feijo, se nos fosse presente o processo inteiro, como julgo ne- 
cessario para que as provas que contra elle se offerecem possam ser 
consideradas como resultado legal do mesmo processo. 

Pago do Senado, em 31 de Julho de 1843. — C. M. Lopes Gama. 

(Eugenio Egas, loc. cit. "Documentos", 244 
a 254). 

* * » 
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A leitura desse documento, e suficiente para ficar bem 
patenteada a persegui^ao ingloria sofrida por Feijo, por 
parte do Governo conservador, dirigido pelo espirito de Vas- 
concellos, que com essa pega demonstrou as suias linhas de 
ferocidade tigrina. Vasconcellos nao era ministro mas, no 
governo estava o que com ele era unha e carne, Honorio 
Hermeto. 

O parecer da comissao senatorial, ja saiu a "for- 
ceps", pois tao demorada foi essa produgao, havendo ne- 
cessidade de ser a comissao fustigada, repetidas vezes, 
como vimos. Foi um verdadeiro parto da montanha, pois o 
parecer, que ai e reproduzido, representa a maior falta de 
logica e de imparcialidade, que se pode conceber. De fato, 
ele se estriba em depoimentos contraditorios, todos eles de 
simples outiva, para concluir pela condenagao de Feijo, 
como cabega de rebelliao. Nao ha a menor prova, de que 
esse crime possa assim ser capitulado. So mesmo um desejo 

intense de levar a perseguigao, ate a beira da sepultura, que 
ja se abria voras e faminta para receber o corpo daquele, 
que paralitico, via se sumir a vos e se extinguir a vida. 

Tres meses, depois dessa iniqua deliberagao do Senado, 
finava-se aquele que fora o Regente do Imperio. Mas 
apesar dessa perseguigao evidente, a qual resalta do do- 
cumento, que vai reproduzido acima, a figura de Feijo, 
parecia a de um martir, que se glorificava com uma aureola 
explendente de uma via crucis, da qual o documento acima, 
nao era mais nada do que, um dos quadros dos de mais atros 
sofrimento. Ele nunca negara que, tomara parte na guer- 
ra civil, que fizera por ela, tudo quanto estivera em seu 
alcance, que se nao fora estar moribundo, o barao de Caxias 
haveria de o encontrar com sua espingarda na mao, ele era 
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entao urn homem de 58 annos de edade, ja merecendo um 
socego pacifico pela vida atribulada, que levara. 

Tudo isso, era feito pelos conservadores! 
Que poderia esperar Feijo, dessa corporaqao subser- 

viente que era o Senado? Ele conhecia bem a essencia dos 
homens de seu tempo! Ele conhecia bem, a tigrina feroci- 
dade de Vasconcellos e a estreitesa de vistas de Monte 
Alegre! 

Alias, Feijo nao alimentava ilusoes. Lendo-se o final 
da sua defesa, verifica-se que, ele, o martir, nao esperava 
outra cousa desse Senado, que havia conduzido a Presiden- 
cia, o Caiphas, carniceiro de seus padecimentos! 

O Senado resolveu contra Feijo, nao obstante a claresa 
da sua situagao deante da nenhuma prova dos autos contra 
si. So isso, bastaria para ser classificado de monstruoso um 
governo, que dessa forma interferia no legislative, o obri- 
gando a fazer "preto do branco e quadrado do redondo", o 
constrangendo a resolver, contra a labsoluta prova dos au- 
aos, como ficou transparentamente evidenciado da defesa 
do grande sacerdote paulista. 

Monte Alegre e Vasconcellos, haviam resolvido que, 
Feijo fosse o "bode expiatorio" de tudo quanto occorreu em 
1842, e dai essa sua agao contraria a justi<;a, a razao e 
mais que tudo a propria humanidade. 



CAPlTULO XXIX 

O FIM DE UM VARAO DE PLUTARCO 

Era em Sao Paulo, na rua da Freira no dia dez de 
Novembro de 1843. 

Entardecia e o sol, que na sua trajetoria diutnrna pelo 
ceo Hmpido de verao, fizera do vilarejo planaltino uma 
abrazada fornalha, ia ja mortigo do declinio morno de urn 
crepusculo dorido, pintando o horizonte de matlses vivases 
de goles, em fundo azulino plumbeo das serranias silhuetadas 
ao longe. 

Na casa terrea de taipas, pelas rotulas entreabertas 
penetravam os reflexes dessa ultima claridade, em confusao 
com a luz vaga e dangarina de urn candieiro de oleo de ma- 
mona, dependurado ao centre de uma ampla e desnuda sala, 
cujos cantos se enegreciam de sombras trevosas, que buliam 
macabramente as ocilagoes do pavio influenciado pelo ven- 
to, as vezes a sibilar choroso pelas frestas das janelas de 
guilhotina. 

Um catre largo, com a cabeceira encostada na parede 
encaligada e lisa, onde se prendia um negro crucifixo a Ihe 
quebrar a alvura, continha deitado um homem estirado. 

Rosto escaveirado, caquetico e amarelecido, de pele 
empergaminhada sobre os ossos resaltantes, mal ocultos 
pela barba e grizalha cabeleira, que Ihe emprestavam a fei- 
gao de mumia, dela sobresa'mdo um afilado nariz adunco 
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a separar dois olhinhos encovados, cerrados por negras- 
orbitas. 

Uma barba em desalinho, longa e descuidada, refletia 
no seu emaranhado cinza um longo tempo que uma incle- 
raente molestia retinha no leito essa vida, que parecia se 
findar. 

Era o padre Diogo Antonio Feijo que vencido pela sua 
paralisia nos orgaos locomotores, chegava ao Calvario de 
sua via crucis, em que caminhava na estnada da vida car- 
regando a sua pesada cruz, que era o labeo infamante de 
filho espurio, a qual levava comsigo ate o mais alto degrau 
do trono pois com ela chegava a Regencia do Imperio. 

Filho de pais incognitos, Feijo subiu, gragas as suas 
virtudes, ate as mais altas posigoes politioas, tendo recusado 
um gordo bispado que se Ihe oferecia. 

Mas ele era de filhagao incognita para o mundo, pois 
que bem sabia ser filho do vigario Lima, de Cotia e de Ma- 
ria Joaquina de Camargo, dos mais nobres troncos qui- 
nhentistas, que em dois seculos de expansao vitoriosa se 
engrinaldaram com os louros do povoamento e do bandei- 
risrno. 

O amor as linhagens, o apego as hierarquias, o decidido 
pendor pelas aristocracias de altissonancias e pela pureza de 
sangue cristao, eram o apanagio de Feijo, que cultivava o 
seu espirito na forja da ciencia oitocentista e que com pa- 
ciencia, quasi divina, vivera a reconher reunidos os ultimos 
resquicios dessa nobreza da bravura anonima e da abnega- 
gao estoica, que a demagogia dos Robespierre nao houvera 
entao arrazado de todo. 

Sao Paulo, de entao, respinava pelo afan da conquista 
da fidalguia, em cujos prelios se arriscavam as fortunas. 
Todos que podiam faziam reviver os arquivos em busca de 
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heroicos ancestrais, a cata de li^acoes com as aristocracias 
peninsulares. 

Foi dai, desse esforgo, na organizagao das buscas que, 
foram revividas as personagens romanescas, atores princi- 
pals dos primeiros atos dos dramas historicos do nosso 
passado, que e nada menos do que a nossa formagao terri- 
torial, que hoje contemplamos admirados. 

Os infortunios semeados na vida abrolhada de Feijo, 
sempre em luta acerrima contra a pobreza, foram os anto- 
Ihos arestosos e enristados contra a alma grandiosissima 
desse varao ilustre, que com ela viria desvendar aos poste- 
riores o mais maravilhoso exemplo das mais perigrinas 
virtudes que fizeram a nossa grandeza. 

Como que, perseguido pelos azares da vida, Feijo nao 
pudera sair da malfadada trilha da pobreza material. 

Ele possuia, porem a tempera rija, com que seus ante- 
passados bandeirantes sabiam veneer os impecilhos das suas 
caminhadas gigantescas. 

A paciencia, a tenacidade e o espirito de resignagao, 
que o impediam de desalentar, foram o balsamo. com que 
curava suas feridas oriundas dos males sorvidos na alcan- 
tilada via sacra, que era a sua vida. 

* * * 

Ao redor do catre de Feijo muitas pessoas de pe o as- 
sistiam naqueles derradeiros instantes. Figuras acabru- 
nhadas pela intensidade da dor e pela nervosidade das vigi- 
lias, pareciam fantasmas, ensombrados pelas luzes volte- 
geantes do candieiro, que coriscava seus reflexes nas faces 
algidas e piedosas dos circumstantes. 
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A' cabeceira, sua irma Maria Justina de Camargo, 
relativamente nova ainda, pois que era cerca de onze annos 
mais moga que o irmao, com um olhar triste e meigo, mas 
conformado e espelhante de toda a sua dor concentrada, 
envolvia aquele ambiente todo saturado de respeito e de 
ansiedade. Ela falava em surdina a um ja velho, metido 
no seu burel negro de estamenha, alto, mas recurvo, ainda 
com a imponencia de seu aspeto veneravel, que Ihe empres- 
tavam as suas barbas embranquecidas pela idade, e pele 
pensar, ao redor do seu rosto anguloso e amorenado. Era 
o Dr. Miguel Archanjo Ribeiro de Camargo. Aparentado 
e muito amigo de Feijo, quizera segui-lo ate o doloroso fim, 
que o sorvia naquela noite de trespasse. 

Ao seu lado, acompanhando com curiosidade o murmu- 
rio dolente daquele imperceptivel vozerio, estava um velho 
gordo, com as faces empastadas, a se emoldurar luzidiamente 
na barba rala e uns olhos bondosos, lacrimejantes. Era 
Joaquim Jose dos Santos Camargo o verdadeiro irmao mais 

velho de Feijo, o seu melhor amigo e primo. 

— Prometa-me, primo, diz por fim com voz debilissi- 
ma Feijo, que fara alguma coisa por minha irma, essa santa, 
que qual Veronica me deu algum lenitivo na vida. Sei que 
vou morrer, e desta pobreza a que me levou um destino 
implacavel, me arrancara dentro em breve a bondade do 

Todo Poderoso. Que seja feita a sua sacratissima vontade. 
Nao quero morrer, porem, sem levar a esperanga de que ela, 
que tanto se sacrificou por mim, fica amparada. Nao e 
que essa esperanga seja filha da ambigao de grandezas. 

Nao as poderia alimentar quem viveu e morre deixando para 
ela, a pobreza que a necessidade condena quasi que a in- 
digencia. 

Cad. 30 
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— Descance, meu primo e muito amigo, respondeu 

comovido Santos Camargo, que sua irma nao sera jamais 

olvidada. Eu o prometo. 

O medico entrava nesse instante. 

Era o Dr. Ellis, um ingles chegado a cerca de 15 anos, 

que tratava de Feijo, desde que a molestia se manifestara. 

Era um homem meao, de bigodes loiros e olhar ceruleo, que 

logo se humideceram ante a cena patetica. 

Ele assistia a milhares de agonias, algumas bem dolo- 

rosas. A de Libero Badaro fora uma delas, logo que o 
jovem ingles aqui aportara, mas essa, a Feijo era a que 

mais o comovia. 

Como era admiravel esse exemplo! 

Cromwell, nao subira tanto! 

O esforgo consumira as forgas debeis de Feijo e ele 
entrou em uma modorra, que Ihe paralisava os movimentos 

e que Ihe cerrava os olhos. 

So o bater descompassado do seu coragao denunciava 

a vida ainda enraizada naquele organismo combalido pela 
molestia e roido pelos sofreres. 

Longas horas se passaram nesse torpor silencioso, que 

preludia o estado agonico dos que se vao. 

Subito o moribundo se agita, abrindo, por fim, desme- 
didamente os olhos semi-encovados naquelas olheiras roxas, 

e, por entre a desconexidade das suas palavras proferidas em 

voz rouquenha, servindo de acompanhamento aquele rumor 

surdo, que era o estertor cavernoso do seu peito arfante, que 

morria, ouviam-se nitidos os nomes sonoros dos seus maio- 

res, de Juseppe de Camargo, do Jaguarete e de outros. 
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Naquele supremo delirio a revolver fundo toda a pre- 
ocupagao da sua vida, o sacerdote parecia um redivivo, com 
o olhar rebrilhante e os movimentos em convulsao desorde- 
nada e violenta. Por fim cam estatico no catre. Morreu! 

Duas lagrimas candentes rolaram, entao, pelas faces 
ressequidas do padre Dr. Miguel; um soluqo tremeu a figu- 
ra mascula de Raphael Tobias, que tambem ai se achava, 
acompanhando o estatista ate o ultimo momento. 

Feijo, depois da ultima visao tumultuosa dos quadros 
da alvorada paulista, que perpassavam na sua imaginagao 
em macabra galopada, caira prostrado pela carpa fatidica 
da morte. 

Era a madrugada de 10 de Novembro de 1843, e o sol 
vinha ja enrubecendo o firmamento pelas bandas de Sacr 
Miguel. 

Assim se finava, na mais tranquila das sombras. um 
vulto, que fora na luminosa trajetoria de sua vida politica, 
a expressao maxima de energia, bem simbolisada com o 
indice o mais elevado da pertinacia, da vontade, da honesti- 
dade, da varonilidade, ao lado da mais alta personificagao 
da abnegagao, do altruismo, do amor a patria, do espirito 
de sacrificio e da modestia a mais sublime, da simplicidade 
a mais perfeita, como da candides a mais placida e trans- 
parente. Se Feijo tivesse vivido em meio europeu, por 
exemplo, nao teria morrido pacifioamente no fundo de um 
leito, e sim como um "condotieri" a frente de seus "bravos?T 

ou como um soldado a frente de suas legioes. Na Franga 
ele teria sido um Bayard, na Italia, um Miguel Angelo, na 
Espanha, um Gongalo de Cordova e na Inglaterra um 
Cromwell. 

Os contemporaneos do grande morto, nao souberam bem 
aquilatar o valor do mesmo, do qual tinham, apenas, a me- 
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dida da sua temibilidade. Os seus adversaries tremiam, ante 
a sua figura gigastesca de Galaad admiravel, na sua beli- 
cosidade invita, na sua magnifica forga de vontade, na ra- 
pides meteorica, com que desferia os seus golpes. 

Os seus amigos o admiravam, pelas indeclinaveis qua- 
lidades do seu carater, mas o queriam mais, pelas suas 
virtudes de seu coragao, onde se aninhavam os sentimentos 
mais nobre e uma bondade, que se transluzia, sempre, em 
mil manifestagoes. Mas apesar disso tudo, so a posteridade, 
deveria fazer justiga a esse velho roble, que, altaneiro aiin- 
gia as mais puras camadas da atmosfera onde o oxigenio 
enregela os altos pincaros dos morros. Os mais magestati- 
cos monumentos, para mais resaltarem nas suas formas 
magnificas, a vista dos observadores imparciais, precisam 
ser inspecionados a distancia. Feijo maravilhoso Giliath 
de S. Paulo oitocentista, era como esses monumentos, que so 
a distancia evidenciam os seus contornos. 

Hoje, a sua estupenda figura se resalta desse period© 

da nossa historia oitocentista, quando, ainda, viviamos aba- 

tidos pelo espetro da decadencia, conforme ja ficou anotado 

em outro capitulo acima, com um espantoso relevo. 
Mas na epoca, a morte do grande paulista, passou, quasi 

que, desapercebida, a ponto de oito dias apos esse infansto 
acontecimento, a cidade do Rio de Janeiro, deparar com a 
seguinte noticia no "Jornal do Comercio" no seu noticiario 
de falecimentos: 

"O sr. Diogo Antonio Feijo, senador do Imperio pela 
provincia do Rio de Janeiro, ex-ministro da Justiga e ex- 
regente, falleceiu na cidade de S. Paulo". 
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S. Paulo, a cidade onde nacera Feijo, recebera os des- 
pojos de seu augusto filho, daquele que tanto, Ihe honrara, 
daquele, que Ihe dera tanta gloria para o conservar no co- 
ragao de cada um dos seus habitantes, tendo ai uma efigie 
em ouro, pois que em bronze ja ela domina sobranceira na 
praga publica no alto de um pedestal. 

Os ossos de Feijo, descangam na crita da nossa magna 
catedral, templo ungido nao so pelos sentimentos na reli- 
giosidade do catolicismo, mas tambem do nosso amor ao 
passado, pois que ela e, tambem, o nosso Panteon, onde 
deverao se reunir os despojos de todos aqueles, que nos fi- 
zeram grandes, para ai receber a veneraqao e o culto re- 
verencioso de todo o contemporaneo, que se emociona com as 
nossas paginas, que o alem nos ministra. 



CAPITULO XXX 

EPILOGO 

Nas Termopilas, onde da Tessalia, por um desfiladei- 
ro se penetra na Grecia, ha um tumulo oavado na rocha, onde 
foi travado o mais maravilhoso embate de toda antiguidade, 
na qual foram gravadas as seguintes palavras; "Parae 
ifiandante! Ide dizer a Sparta, que aqui morremos para obe- 
decer as suas leis". E' o tumulo de Leonidas e de sens 
fantasticos hoplitas que enfrentaram em 480 antes de 
Cristo a avalanche de Xerxes o Achemenida. 

Feijo que, na vida foi um expoente dessas virtudes 
lacedemonias, que levaram Leonidas, a assim morrer na de- 
fesa da Grecia, hem mereceria um epitafio que lembrasse 
sempre aos de hoje a figura vincada do maior paulista dos 
oitocentos, que da soleira de uma porta onde ele iniciou sua 
vida de engeitado subiu ate aos degraus do trono da Re- 
gencia, levado unicamente pelas suas virtudes, que nele nao 
se esbogavam esfumagadamente, mas se grifavam marca- 
damente definindo com saliencia uma personalidade bem 
perfilada. 



APENDICE 





Pe. DIOGO ANTONIO FEIJ6 

(Dados biograficos) 

Arquivo: Muzeu Cel. David Carneiro — Curitiba. 

Resposta do Ex- Regente do Imperio Senador Diogo 
Antonio Feijo ao Senado no processo a que respondeu, 
quando voltou prezo do Espirito Santo. 

"Se eu pudesse, daria por certo este exemplo ao Brazil 
de resistir a ordens illegaes, sem o que sera sempre nomi- 
nal nossa liberdade e nos escravos dos atrevidos. Nada, 
porem, podendo contra a violencia, retirei-me. 

"Eu penso, que se uma naqao e tal, que se submissa a 
violagao de suas institui^oes, e ella indigna de ser nagao 
livre, e e ja escrava; e se nao tem senhor, tera o primeiro 
que o queira ser. 

(Biografia de Feijo por Homem de Melo, Rio de 
Janeiro, 1862: 1.* serie, pag. 125. Publicada 
por Quintino Bocayuva). 

Trechos de cartas do Sr. Dr. Ricardo Gumbleton Deaunt, 
de Itu, dirigidas ao Sr. Barao Homem de Melo, re- 
ferente ao Pe. Diogo Feijo. 

4 de Agosto de 1856 — ... Eu mando junta a copia das re- 
flexoes sobre o projecto de Constituiqao que a Camara de Itu ofe- 
receu a D. Pedro I e cujo autor foi o Feijo; sao assinadas por varias 
outras pessoas, mas automaticamente. 
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O que e singular e a ascendencia que o Feijo ezercia para poder 
fazer aceitar ideias tao democraticas depois da manifesta<jao ultra- 
monarquica de Itu em 1822 a cujo respeito mandarei copiar tambem 
varies documentos interessantes. 

Espero que o Sr. Cantidio Mota chegue amanha de Porto Felis 
e entao saberei com certeza se o Pe. Diogo foi ou nao a Consti- 
tuinte; todos me dizem que foi mas nesta coizas fio-me somente no 
Sr. Mota cuja memoria e muito fiel. 

Nota d margem: ... Feijo decendia em 10. ou 11. da princeza 
MBycy (depois de batizada D. Izabel) mulher de J. Ramalho e filha 
de Tibiriga. 

17 de Agosto de 1856 — ... O Pe. Diogo nao foi membro 
da Constituinte e nem esteve no Brasil na ocaziao da elei^ao. — Ele 
demorou o seu regresso por mais um pouco de tempo do que a m6r 
parte ds seus colegas que foram deputados as Cortes de Lisboa. — 
Nao sei si esta demora foi em Falmouth ou se devida tambem a 
uma viagem dificultoza. O que e certo e que nao veio em direituza 
ao Rio de Janeiro, mas dezembarcou primeiramente em Pernambuco 
e de la veio ao Rio. No Rio de Janeiro ele parou pouco e teve uma 
entrevista com o Joze Bonifacio de Andrada, o rezultado sendo a 
espediqao de ordens severas ao entao Capitao Mor de Itu para ezer- 
cer uma vigilante espionagem sobre todos os atos do Pe. Feijo a 
quern qualificou de Demagogo perigozo, devendo o capitao mor dar 
partes mensais. 

Um intimo amigo de Feijo o Pe. Joao avier, (vigario da vara 
de Itu e que merece uma Mitra), contou-me hontem a noite que ele 
se lembrava de um discurso do Feijo em que, trasbordando em 
satiricas aluzoes ao Martin Francisco (que o tratara de hipocrUa) 
e ao irmao mais velho, ele lanqou-lhe em rosto essa comissao de 
espional-o dada ao Capitao Mor, como tambem ao Martin Francisco 
increpou por ter feito enforcar com lagn depois da corda rebentada 
um criminozo sobre quern a Irmandade da Misericordia em virtude 
de antigo uzo quiz resgatar cobrindo com sua bandeira. 

Nunca houve uma perfeitamente cordial inteligencia entre o 
Feijo e os Andradas, porque o Feijo nunca se esqueceu do que sofrera 
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do Joze Bonifacio e do Martin Francisco embora nao patenteasse 
a todos o seu modo de sentir. 

Houve mais um documento importante redigido pslo Feijo que 
merece ser conservado como monumento do seu sincero amor a 
Justiqa e de seu desprezo da popularidade que somente podia coe- 
zistir com o sacrificio parcial dos grandes principios humanitarios 
que compunham o simbolo de sua fe politica e socal. Refiro-me ao 
projeto para melhorar a condi^o dos Escravos aprezentad por Alva- 
res Machado ao Conselho geral de Sao Paulo e conhecido como o 
Cadigo Negro. Vis e mesquinhos interesses e paixoes sufocaram 
este projeto, que nunca vi, mas o fato de sua aprezentaqao deve 
ser registrado em eterna hora dos dois grandes Paulistas cujos no- 
mes so por si serviria de imortalizar. 

Nota d margem: — Em Sao Paulo ha de haver muita gente 
que saiba do cazo. Dizem que o enforcado foi um soldado reo em 
uma especie de tumulto militar que houve em Santos. Nao sei bem 
como foi isto. 

20 de Setembro de 1856 — ... Ainda nao averiguei o lugar 
do nascimento do Pe. Feijo. A minha comadre Dona Maria Jus- 
tina de Camargo, irma do finado Regente, veio de Campinas vizitar- 
me no comeqo deste mes e ela nao soube esclarecer a duvida; disse-me 
todavia que covinha indagar sobre isto da Sra. D. Manoela Feijo 
moradora da rua da Freira em Sao Paulo e sogra do Snr. Joze 
Pereira Mendes e mai do Snr. Antonio Benedito Palhares. 

13 de Junho de 1857 — ... Mando-lhe um mimo aprecia- 
vel que se achou nos papeis de um santo varao (por alguns tido por 
louco!) Pe. Manoel da Silveira que morreu em Itu ha ano e pouco. 
F. o esqueleto do regimento da celebre comunidade dos Padres do 
Patrocinio de que faziam parte homens tao iminentes como Feijo, o 
atual Snr. Bispo Diocezano, o Snr. Pe. Miguel Arcanjo Ribeiro de 
Castro Camargo, etc. Ve-se revelado o espirito folgazao do Feijo o 
qual em sua privanqa e mesmo ate os seus ultimos dias e sob o pezo 
de crueis amarguras ele se entregava. 

Nao e possivel ter um holografo do Feijo de mais interesse 
porque refere-se a um periodo de sua vida em que o seu carater se 
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aperfeiqou e as suas ideias se consolidavam no exercicio de praticas 
dc austero asceticismo. Tao longe estava o Feijo do terreno da 
nior parte daqueles que ao depois especularam com o sen nome como 
passaporte a confianqa publica que nesse tempo ele se disciplinava!!!... 

17 de Julho de 1856 — ... O Pe. Diogo era primo irmao 
de meu sogro e com ele foi creado juntamente na caza e sob as 
vistas do Vigario de Parnaiba o bom Pe. Joao Gon^alves Lima — 
primo irmao de meu sogro, parente e padrinho do Pe. Diogo. Assim 
aconteceu que quern ensinou ao Feijo o ABC foi o meu sogro Joa- 
quim Jose dos Santos Camargo e entre eles ezistia ate o ultimo 
momento da vida do Feijo a mais estreita amizade. O Pe. Diogo 
era como irmao ou ainda mais do meu sogro e agora depois que 
morreu o amparo de sua irma a quern temamente amava tern sido 
o mesmo meu sogro. Esta Snra. a Dona Maria Justina de Camargo 
e minha comadre duas vezes e talves hoje a ninguem dedido maior 
amizade. Aponto isto afim que V. S. fique ciente das razoes domes- 
ticas que me tornam ciozo da reputaqao do Pe. Diogo a quern infe- 
lizmente nunca conheci pois que vim a esta Provincia em 1845. Mas 
nao e somente como parente que venero o Pe. Diogo. Em primeiro 
lugar seu que rezistindo a insinuaqoes e solicitaqoes ele salvou a 
cauza Monarquica amparando, com o podcr que sobre as massas 
Ihe dava o que de quazi divino por sua energia e coragem tinha o 
seu carate, a infancia do Sr. D. Pedro II. Que as ambi^oes ilegi- 
timas de aventureiros ou as teorias especulativas de vizionarios nao 
arrancassem o cetro da debil mao do principe se deve a firmeza e 
a pureza de conciencia do Pe. Diogo. 

Venero-o pela sua pura moral e pela singular combinaqao de 
nobres elementos que compunham o seu carater; pela sua grandeza 
intelectual e pela auzencia do menor resaibo de motives sordidos em 
todos os seus atos. Servio bem ao pais e com o mais nobre dezin- 
teresse. verdade que eu sou aristocrata com limitaqoes na pratica 
— que lamento as opinioes do Pe. Diogo sobre diciplina ecleziastica. 
Mas Deus nao permita que estas diferengas que esplico pelas ten- 
dncias da epoca e pelas circumstancias particulares de seu nascimento 
e suas relaqoes sejam razao para tornar-me menos entuziasta na mi- 
nha admiraqao dos grandes homens da geraqao que se vai sumindo 
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ou de contemporanios dignos, ainda sendo de proporqoes de carater 
e de engenho menos gigantescos. 

Noto algumas emissoes em seu esbogo, e talves algumas por 
prudencia devem subsistih, desta ultima ordem sao as dezavenqas 
entre o Feijo e a familia Andrada. Eu vi uma carta (com vexame 
o digo porque quereria nao me ver obrigado de acreditar no fato) 
do Joze Bonifacio em que este recomenda ao finado Capitao Mor 
Vicente da Costa Taques Gois e Aranha que ezerqa uma espionagem 
ativissima sobre o Pe. Feijo e que de relatorios mensais de tudo 
quanto este obrar! Depois da abdicaqao de 7 de Abril houve guerra 
decidida entre estes homens que todos tanto nos merecem. 

A vida Ituana do P. Diogo era interessante. — Foi catolico 
fcrvoroso em algum tempo que se disciplinava. £ verdade que ensi- 
nava em Itu mas eram estudos secundarios. 

V. S. chama ao Pe. Diogo filho do povo homem do povo: per- 
doe-me se digo que nisto erra. O Pe. Diogo foi fruto de um grande 
crime — mas a brilhante carreira do filho e os acerbos sofrimentos 
fizicos da mai por longos anos continuados resgataram a vergonha 
e esp:aqao talves em parte o crime. O Feijo foi filho ilegitimo mas 
a mai era Camargo e do amago dessa nobilissima raqa, era prima 
irma da mai da Sra. Dona Ana Vicencia e do Brigadeiro Jordao e 
do sangue mais aristocratico da Provincia e decendente em 9.° grao 
da Princeza MBcycy mulher de Joao Ramalho. Tao ciozo foi ele 
da honra moterna que nunca reconheceu parente algum e dizia sem- 
pre que era filho somente por criaqao de Dona Maria Joaquina. 

Quern organizou as emendas ao projeto da Constitmqao do Im- 
perio foi o Pe. Feijo. Eu ja tive a paxorra de copiar muitos 
documentos que se referem aos sucessos politicos de 1821, 2 d 3 dos 
livros da Camara de Itu, e entre estes foi o piano da reforma do dito 
projeto. Estas copias dei ao Dr. Conselheiro Sr. Jozino. — O Pe. 
Diogo e o Sr. Candido Mota (para com quern o pais tern sido tao 
ingrato) foram as molas reais dos sucessos importantes que naqueles 
anos tiveram Itu por seu teatro. 

Nestas emendas o Pe. Diogo mostrava que ainda conhecia mai 
os homens. Trasborda uma sinceridade de convicqoes e uma pleni- 
tude de confianqa na boa fe de todos os seus patricios e em seu 
•civismo que produs uma mui dolorbza impressao ao ver o contraste 
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que a historia subsequente do pais e dsta provincia aprezenta. Assim 
quanto a continuaqao do uzo das distinqoes honorificas e especial- 
mente titulos, dis o Pe. Diogo que por si este uzo se estinguira pelo 
justo desprezo que para tais coizas todos sentem depois de se ter 
conquistado a liberdade! — O Dr. D. Pedro I mandou a todas as 
Camaras do Imprio o seu projeto ds constituiqao e a todas autrizou 
que Ihe mandassem depois de suas reflexoes; e 3 camaras em todo 
o Imperio foram as unicas que se animaram de tomar o negocio ao 
serio e foram — Itu, Rezende e Pernambuco! 

Para o fim de sua vida o Pe. Diogo hia se tornando centralizador 
e declarava-se conscio que o poder era mais proficuamente empre- 
gado a bem do andamento dos negocios em menor numero de maos. 

Nao estou bem certo se o Pe. Diogo naceu na cidade de S. 
Paulo ou na vila dc Cutia. O que fora ele a nao ter sido educado 
pelo Pe. Joao Gonqalves Lima (em cuja companhia creio que ele foi 
a Guaratingueta) e a nao ter rezidido por algum tempo em Itu? 
Alem do que devia a sua natural otima indole creio que estas duas 
circunstancias concorreram poderozamente para dar a seu carater 
aquele trempe de honestidade, aquela rigides de moral que ainda mais 
do que o seu latento e a sua dedicaqao patriotica o tornao um varao 
raro ... 

Ha um notavel antagonismo entre os carateres de Feijo e de 
Paula Souza. Aquele tao destemido que rivalizava com os maiores 
herois da Lacedonia ou da Roma Consular; — este fraco e sem 
aqao ao ponto de inutilizar em momentos criticos as suas altas vir- 
tudes e sua atilada inteligencia. E todavia a familia de Melo a qual 
por sua mai Paula Souza pertencia e espiriluoza e cheia de uma 
coragem cavalheiresca e de um denodo no perigo em um grao que 
a adquirio na tradicional e proverbial reputaqao pela posse dessas qua- 
lidades. 

Talves V. S. ignore que nao muito tempo depois de receber 
ordens sagradas o Pe. Diogo foi acuzado pelo Rcginato de Morais 
rafcula de Campinas, (um desses reptis que esculando com a ascen- 
dencia do antigo partido liberal agarraram-se a ele e a sua custa 
vivendo contribuiram por suas malezas mais do que outra coiza a 
desligar o povo desse partido que em certo tempo era o partido de 
todos,) de um crime horrendo — de nada menos do que de aprovei- 
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tar-se do confessionario para aliciar uma mulher sua confessada para 
prestar-se a ser a amazia de outro Padre!!! — O Feijo sofreu um 
processo — obteve um honroza absolviqao e o Reginato de Morais 
(que depois era o seu maoir adulador) uma triste celebridade. 

25 de Julho de 1856 — ... Entrando ja in medias res por- 
que o tempo urge quero 1. voltar ao que dis respeito ao Pe. Diogo. 
A unica irma do Feijo e Dona Maria Justina de Camargo que hoje 
mora em Campinas; — a Da. Maria Justina a tratam de irma (e a 
Dona Maria Justina ainda assim a trata) pelo amor nacido de se 
terem criadas juntos. 




