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BRAS DO MSSMO AUTOR JAPUBLICiDAS 

Mistoricas 

Historic luridayao do impc-ido brazileiro desde 
1807 ate 1810—2' cdicao aperfeicoada  5 tomos 

Ourso de Historia dos povps umeri'canos, nas 
conquistas, colon; sagao e emancipaeao  1 k 

Christovaui Colombo e o descobrimento da Ame- 
rica   1 » 

Utterarias 

VarSes liiasti do Brazil durante os tempos 
coloniaes—3' edipao  2 » 

Nacionalidade. lingua e litteraUiru dc Portugal 
e Brazil  1 » 

Consideragoes sobro poesia epica c poesia dra- 
in atica  1 » 

FelintO Elysio e &ua Cpoca   1 » 
Memprias Utterarias e political  2 » 
Bitteratur j. portugaisc. son passe, son 6tat actuel 1 » 

Politieas 

Biscursos pariai ularc-s cm varias st cgoes legis- 
lativas  2 » 

Situation sqciale, poliuque ct econoraique du 
jBrazi"       1 » 

I>e pliantasla 

lero%mo Corte-real—cLrordca do seculolG... I » 
Manoei a Moraes — » do seculo 17.., 1 » 
D. Joao de Nororiha— » do seculo 18... 1 » 
Aspasia — » do seculo 19.., 1 » 
(ronzaga—esbogp poetico  1 » 
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AOVERTEISSCIA 

lledigi aiguns wtuiors historicos para o Jornal do Com-~ 
rnercio, do Rio do Janeiro. Publicados aasuasecgflo litte- 
j-aria, tn.o manifesto favor obtiverarn do publico, quo a 
• ;odido de immo csos amigos rosolvi forraar com elles, 0 
com varies, idenfoos 0 ineditos ensaios, c volume quo ora 
vai eenfiado aos pr6!os. 

Foi men iatcuto n'ostos trabalhos separar a historia da 
leg snda, quo cm louitpsescriptos estimados so ccnfundom, 
c pois illudem osi leitores, dando-lhes not^cias falsas dos 
acontecimontos c ■'os homens eolebres que ten apparecido 
na scon a do mundo. 

Quasi qu • n5o apparoco suit) sd.r.U*. - asm s ccesso 
notavel na histori antiga ott mod Tna, q.: 5 senSlo enfeito, 
ou senao infecciona corn logendas invonlAdas polo vulgo, 
imaginadas polos poetas 0 ospalhadas polos chroriistas 0 
historiadores om jjomash crodulos, 0 pouco oscrupulosos, 
4110 as acccitam som averiguar os factos com o criterio, 
que cxigem as leis da v rdadoira historia, quo 1, .lo 6 ro- 
mance mas a prir.sira das sciencias moraes c politicas. 

N3.0 ser& um serviqo prestado k instrucQSo do povo 
publicarestc livro dos tin ado a esclarecer a historia, res- 
gatando-a das maoulas qua Ihe introduzio tarobem falso 
espirito patriotiooi susoitado a sou turno polos rap to s da 
plmntasit? 
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Lucrecia Borgia 

Nao escapam os personagens celebr - , jue 
figuraramemseu tempo, a liistoria e;1 legcnda, 
quaesquer que sejam sens mtuitos 0 sens 
actos. A primeira toma a sen cargo repro- 
duzir-ihes fielmente a pbysionornui; reve- 
lar-lhes, com exactidao, as quali Jades : p 10- 
tographar-lhes, ao vivo, os caracteres . pres- 
tar-lhes, na narragao dos successes, irtovr* 
mento, alma e vida, para que pe gravern em 
paginas.< 1 uradouras dclivros cse guanleru 
indeleveis 11a memoria e tradigoes do;: 10- 
mens. A legenda, que 0 fructo particular da 
imaginagao, e genoro especial de poo da, ueo 
povo nrefere por quo niais Ihe agraia, quo o 
povo acredita por quo nap tem tempo do cstu- 
dar a hisfcoria/pdde realgar a yerdado com ac- 
cessorids de ficgaopnas nao dove ialsilicar ca- 
racteres, invenfar situagoes, 0 nem impro- 
visar extravagau'das que transformam a 
verdade, c alterarn o sentir exact3 dos p'. ' - 
sonageus, e a apreciagao dos acon'iocim -,10s 
verificados. Os tragos gei'aes uo paiaol 
cumpre sejani confornios a con-pieucja brs- 
torica, embora so espalhem tons; suavss quo 
captlvem'na colorido deli ;vb quo intcresso, 
sensibiiidade que commova. Oi\a a ver la 'e, 
mas nao mentea Musa. 

E' a historic urn juizo 9•.-ye. 0 e imparcial, 



ataviada e inventiva e a legenda Aquella 
instrua, moralisa, consfcifcue verb sacardocio; 
a legeada inspira o romance e o drama, 
qua amenisarn as horas do descanso c do 
tedio. 

Shakspeare nas suas tragedias historicas; 
Walter Scott nos seus romances peregrines, 
coraprehenderam honrosa clargamente sua 
missao. Urn 01 outro discipu'o seguio-ihas o 
exempio. Agi adecern-lhes as lettras applau- 
dindo-os e eacomiando os, 

Sao poetas quo c 'ippie ram o liistoriador, 
ad Jicionando a seus quadros verdadeiras mi- 
nudenoia ?, circunastancias, episodios que iiiu- 
minarn os factos e as figures, bem que de 
ficgao, mas que respeitam a verdado histo- 
ric a. Trabam, assim, o circulo e as attribui- 
g5es da legeada, nao a convertendo emins- 
trumento de enganos e de erros, com que 
se corrompa o espirito de quern acredita no 
que esta escripto nos livrbs. 

Entre os vultb's que se tern celebrisado nos 
annaes historicos, nota-se um, que se acha 
de todo transhgurado na legenda, e pois nas 
oomposiQqes dos poetas. Referimo-nos a Lu- 
crecia B rg a. D'elia passamos a tratar, no 
proposito de rehabiiitar-lhe as qualidades, e 
pintal a como for na realida ie Victima mais 
que n nguem, passa falsamente por uma 
Messalina. uma Theodora, uma creatura 
monstruosa. 

Lede, prescriitai, investigai, porbm, os an. 
nass, as chronicas, as historias, osdocumen- 
tos, os libellos pubheados a respeito, as cor- 
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respondencias dipLraaticas da 6poca, 8 co- 
nhecereis quo ma is da imagiaaqao que da 
reaiidado, mai< da flegao que da hi toria, e a 
Lucrecia Borgia dos dramas e d-s roman- 
ces. 

Victor Hugo, particudirmente, inventou, 
phantasiou uma Lucrecia Borgia, quo nao e 
a da his toria. 

For que razao, 6 poeia, nao 'aor.Ta Les a tola 
que o gonio vos ia- pirava. com uns nomes 
do fantasia, como ao todo, os car ctere e 
situaQoes do vosso drama ? 

Para que emprestastes a vossos sonhos 
dourados ilguras Mstoricas i|ue nao conhe- 
ceis 1 Meregam cm bora e logics o < ra.-tos 
arrojados do vpssa imagiuaqao, cei o e que 
tanto calurnniastes a memo;.':: do Lucrecia 
como adulterastes a vordade histurica. 

Nao lia duvida que nos archiv s publicos 
de varias nagoes, uos libellos do tempo, nas 
memorias escriptas polos inimigosda fa- 
miiia dos Borgias, o que se pubiicaram cm 
Roma o Florenga, logo apds a morte do Papa 
Alexandre VI muitps crimes e attentados se 
attribuem ao Pontiflce o particularmente a 
sen iilho Cesar Borgia. Tornar res, onsaveis 
deile a os demais membros d familia, como 
Lucrecia e o Geral. dos jesuitas Borgia, 
alias estimado , porsuas qualidades, constitue 
clamorosa injustiga. 

Dividida em pequeuos estados in^ependeli- 
tes, durautc os seculos XV e XVI, curvados 
sob o jugo de de -potas autouomos, ou de 
estrangeiros iuvasorcs, desgragadissima era 
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a situagao da Italia, obrigada constante e 
dolorosamente a presenciar horriveis atten- 
lados ; razao, todavia,nao ha para pensap-se 
quo na desmoralisaoao quasi geral nao luzis- 
sera virtudes; quo entre os conddotieris e 
tyr^nnos ferozes nao raiassqm alguns cara- 
cteres nobres. 

Para consegair nos?o intuito, demorar- 
nosdiemo^ em consideragoes historical, quo 
iliustrem melhor o episodic, quo tomamos k 
peito reproduzir com o verdadeiro colorido. 

Quo era Lucrecia Borgia uma formosura, 
do porte elevado, osbolto o elegante, procla • 
maram-na Lourengo Pucci, emboixador de 
Florenga em Roma, Zamboto de Veneza 
em Ferrara, Cagnolo de Parma, e outros 
rauitos agentes diplomaticos on seoretos da 
epoca, e que a conhoceram. Quo so adorna- 
va com rnuito goslo ; cobria-se com muita- 
joias preciosas; pintava com demasiado 
cuidado o rosto, os labios os olhos, e as maos; 
muclava a cor dos cabellos qee a natureza 
llie ddra protos, conver tendo-os cm louros, 
quasi fios do ouro, por meios de cosmeticos, 
ingrcdientos c especificos ; ricnliuraa duvida 
resta como o affirmam teslemunhos da 
bpoca. Que era iutelligonte, espirituosa, jo- 
vial ointercssante na convorsagao e no trato, 
apregoam egualmento em suas memorias 
ludos os que penetrarani nos pages do Vati- 
cano, ou hos caslellos dos duques de Ferrara. 

Filha natural de Alexandre Borgia antes 
que eile fosse nomeado Cardeal e elovado a 
thiara ponlific;a com o none de Vlexan- 

I 
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dre VI; eclucada com todo o mirno e primor, 
coacentrava Lucrecia Bjrgia em sua pessca 
a belleza physica da mae, a vagabunda Van- 
noza, Romana do Transtevere, e a perspica- 
cix e finura do pai, que nascera cm Hespa- 
nba, descendeiite da ra^a mesclada de Godo 
e Mouro. 

Tao miudas noticias nos chegam no tocan- 
te a sua vid i, que ate sabemos hoje o nome 
do alchimista que iiie preparava em Roma as 
differentes recoitas afim de se colorir, per- 
f a mar e banhar : cliamava-se Giovanni Ma- 
ri belli. 

Scgundo os co .t ;mes do tempo e das prin- 
cezas que em princeza convei tia-se logo a 
(liha de um Cardeal c CarJeal que cingio 
dejmis a Coroa de Chefe do Gatholicisnio, 
con la v a Lucrecia apenas doze annos, e j a 
Ira lava a familia do casal-a com um fldalgo 
hespanhol de nome D. Joao do Centelles, 
Antes que eJla so u'nisse ao marido, e apenas 
decorrido um anno; conseguioseu p.d annu- 
lar os contractos nupciaes3econsorcial-a com 
Caspar Procida, conde de Averia, quo ihc 
pareceu genro mais apropriado a seus pianos 
ambieiosos. Egualmcnle infeliz fob porem, 
o segundo noivo. R-iitoaia entao a eaadede 
Lucrecia pelos quatorzb annos. 

Bern nao baviam passadb seis mezes, e ja 
Alexandre Borgia desfazia as cscripturas, 
declarav i nu'las as nupcias ajustadas, e unia 
Lucrecia a Joao Sforza, senhor dc Pezaro, 
elTc . tuando corn grahde pompa as ccremo- 
nias religion as no palacio de Santa Maria, 
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cm Portico, e entregando a entao no marido. 
Era aindi simples Carcleal Alexandre 

Borgia, mas a ambigao politica ja o in- 
spirava, e, poig pretendia crescor na impor- 
tancia social do genro que escolhera. 

Viviaoi felizes, contentes e como ennamo- 
rados os esposos, quando Alexand: e Borgia 
foi eleito Papa e assentou-se na cad ira de S. 
Pedro, Verilicaram-se, cniao. iavasoes fran- 
cczas em Italia ; interelses levantaram uns 
contra outros os famosos condotieris que 
dominavam nos differentes cslados, appel- 
lidados quer reoublicas quer daca ios e prin- 
cipados. yisava mais alto Alexandre VI, 
t jmava sua politica novas orientagoes 0 que 
contentava o Cardeal nao bastava agora ao 
Ponlifice. 

Nao era ppssivel dcsapossar Sforza do sou 
c lado de Pezaro, annexara terra aos domi- 
nios de Cesar Borgia, ofilho querido? NAo 
era Cesar o melhor cabode guerra da occa- 
siao, chefe temerario, arrojado, vi l oito, des- 
pots, cruel e feroz, terror de Roma e da 
Italia ? Que importava que fosse accusado 
de crimes hediondos, de assassinates atrozes 
e ate da morte do irmlo, o Duquc de Gandra! 
Nap era a filha, instrumento, tambem de sua 
politica, umacarta dejogarnas partidas que 
tratava o Papa com os potentados Italianos ? 

Para que Ihe servia o genro Sforza. mes- 
quinba inflaencia social, caracter indeciso^e 
fraco ? 

Ideou livrar-se d'elle e nao perdeu tempo 
na execugao. Foi Sforza intimado para assi- 
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gnar termo, sob juramento de quo era impo- 
tente, e que virgem se conservava Lucrecia. 
Submettea-se Sforza, para salvar a vida. 
Evadio-se, todavia, de Roma, e procurou 
asylo em Milao. Dahi protestou por escripto 
contra as decJara^Oes a que tin ha sido com- 
peliido, e accusou o Papa e o fillio Cesar de 
sinistras intengoes a respeito de Lucrecia. 
Comega entao a propalar-se boatos terriveis 
a respeito de relagoes intimas com o pai e o 
irmao, e pois a inventar-se lendas e contos 
no tocante a fami'ia inteira dos Borgias. 

Ao passo que Cesar Borgia invadia Peza- 
ro, e occuj ava a cidade, annexando-a a suas 
posses, leclaray'a o Papa nullo o casamento 
de Lucrecia, e consorciava-a com Affonso 
de Vecelio, sobrinho do rei de Napoles, Af- 
fonso if, cuja alliantQa politica Ihe convinha 
no mo men to. 

Teria Affonso entao a mesma edade, pouco 
mais ou menos, que Lucrecia, cerca de dez- 
oito annos, Cavalheirogenlil, foi adorado por 
Lucrecia, e corno dous loucos de amor rcsidi- 
am os jovens esposcs no seio pomposo do 
Vaticano, onde o Papa foigava de reunir a 
familia Borgia. 

Observou. pordm, Cesar, que o pai co- 
megava a affeigoar-se demasiadamente ao 
ultimo cuniiado. Nao Ihe sorriam aos proje- 
ctos politicos rivalidades na influencia que 
Ihe interessava exercer plena e absoluta 
sobre o animo do Papa. Resolveu tirar a 
vida a Affonso, como praticara com o irmao, 
o Duque de Gandra, arredando do Vaticano 
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qualquer concarrente ao fa\or paterno. Pre- 
parou-lhe ciiadas, mas o< joven principe 
que era desconfiado, partio uma noite de 
Roma em segredo e mopinadamente e rcfu- 
giou-se em Napoles. 

Sentiram-se magoados o Papa e Lucrecia. 
Estimavam, e adoravam ambos Affonso de 
Vecelio. Que fazer, por^m, contra Cesar? 
Lembrou-se o Papa de um expediente. No- 
meou a Lucrecia governadora de Spoleto, e 
aconseiliou-a apartir,tomar conta doEslado, 
c ha mar o marido para a sua companhia, e 
viver com eile em socego, longe das vistas 
de Cesar. 

Nao prova este procedimento do Papa que 
eile como pai estimava a fiiha ? 

Obedeceu-lhe Lucrecia : em Folingo foi 
encontrai a Affonso de Vecelio. Na soiidao 
dos bosques, e em amores campestres desli- 
savam os dias de vida, tranquillos e conten- 
tes, quando enganado o Papa pelo fiiho 
pensou que os horizontes estavam serenades, 
e mandou-lhes dizer que voltassem para 
Roma, desassombrados de sustos. 

De feito, em Roma n3,o deixou Cesar esca- 
par o menor indicio de indisposigao ou de 
despeito ; mostrava-se agradavel a irma e ao 
cunhado, e tudo parecia correr as mil mara- 
vilhas. 

Uma noite, porbm, na propria praqa de 
S. Pedro, ao subir as escadas do Vaticano, 
foi Affonso assalfcado por dous sicarios. Ds- 
fendendo~se briosamente e gritando por coc- 
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corro, acudiram-lliQ os gaardas do palacio e 
afugentararn os assassinos. 

Mas Alfonso recebera tres graves punha- 
ladas, e foi precise carregal-o aos bragos 
para o Vaticano. Seria mandante do crime 
Cesar Borgia? Sens antecedentes o denimcia- 
vam. 0 proprio Papa acreditou-o, e tomou 
providencias cercando de guardas os apo- 
sentos de Alfonso e de Lucrecia, e prohibindo 
a Cesar de penetrar no palacio. 

Nao- ousou, todavia, ordenar inquirigQes, 
para doscobrir os an lores do attentado. Quan- 
do se yerificasse ter sido Cesar, como punil-o ? 
Os cuidados de Lucrecia, a sciencia dos facul- 
tativos restabeleciam as forgas 0 curavam as 
feridas da victima. 0 Papa visitava-o con- 
stantemente. Lucrecia nrio Jhe abandonava 
o ieilo. 

Cesar Borgia, porem, nao dormia e nem 
renunciavaaseus projectos. Um dia penetrou 
subitamente no \ aticano, dirigio-se aos apo- 
sentos onderepousava Alfonso quejaentrava 
em tranca e auspiciosa convalescencia. Nao 
o viram os guardas bem que elle fosse acom- 
panhado por um sicario. Estava Alfonso dei- 
tado e sentados a seu lado 0 Papa e Lucrecia. 
Salta 0 sicario sobre 0 enfermo, enterra- 
ihe 0 punhal no coragao, no ventre, nas 
laces, e no craneo. Jorra 0 sanguo por cima 
do ieito, borrifa a^ togas do Pontifice e as 
vestes da filha que gritaram liorrorisados, 
pedindo soccorro Cesar e 0 assassino abando- 
naram porem livremente 0 Vaticano sem que 
fossem perseguidos. 
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Sepultoti-se Affonso. Alexandre VI cahio 
como em prostragSo mental, sem nada ousar 
fazer, sem nada providenciar. Tinha raedo do 
filho, nSo ousava arcar com elle, Lucrecia 
amaldigoou o irmao, exprobou ao pai suas 
fraquezas e covardia. Cesar, porem, triurn- 
pMra. 0 attentado ficou im'pune, e angmen- 
tou-lhe at6 a importancia em Roma e na 
Italia. Era a epoca dos valentoes e arrojados 
condetieris, e Cesar gozava da rnais vasta 
nomeada como tyranno vingativo, e soberano 
poderoso. 

Docorreunm anno. Lnci ecia vivia triste, 
soiitaria, desespsrada. Emmagrecia, nao 
se mostrava ao publico, fallava so em iso- 
laraento, lastiraando-so e derramando la- 
grim as. 

Pensqu Alexandre VI em por termo a pre- 
caria siluagao da fiiha. Acudio-Jhe tambera a 
politica para coadjuvar-lbe os dese os. Casou 
de novo Lucrecia com Affonso d'Este, ber- 
deiro da coroa de Ferrara. Era um Eslado 
poderoso na Italia, cujo apoio necessitava o 
Papa para sens disignios. Escapava eguaE 
mente Lucrecia das garras e furores do 
irmao que se manifestava em Roma, sen 
inimigo decidido. Troccu assim Lucrecia, 
em 1500, a residencla de Roma pela de Fer- 
rara, para onde a levou o novo raarido. Teria 
cerca de 20 annos de edade. Em Ferrara vi- 
veu tranquiilamente o resto da existencia, 
que nao passou de 39 annos. De D. Affonso 
d'Este, que cingio a coroa em virtude do 
direito hereditario, teve Lucrecia filhos, e sua 
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descendencia occupou o throno de Ferrara 
por bastante tempo. 

E' tudo o que narra a historia real, verda- 
deira, a respeito de Lucrecia. 

Onde estao pois os envenenamentos que 
Ihe attribue o poeta? Onde os punhaes com 
que ella mandava lirar a vida aos desaffe- 
ctos ? Onde os incestos, os adulteries, que 
Ihe imputa confundindo sua historia com a 
do Papa e a de Cesar Borgia ? De que fonte, 
deque documentos para provas contra Lucre- 
cia ara macular-lne oscreditos ? 

De todaS' as memorias do tempo, dos do- 
cumentcs encontrados nos arcliivos publicos 
e particulares^os livros e escriptos da epoca, 
anteriores e posteriores ao governo de Ale- 
xandre VI, dos jiamphletos e libellos que se 
publicarama respeito dos Borgias, nada re- 
sulta que nodce tao negramente a reminis- 
cencia e reputagao de Lucrecia, bem que 
muito resalte contra o pai e contra Cesar- 
Borgia 

0 historiador inglez Roscoe, o chronista 
italiano Marquez de Campona, o escriptor 
allemao Ranke, Sismonde de Sismondk o ce- 
lebre cavalleiro francez Bayard, sans pear et 
sans rsproehe, nao attribuem a Lucrecia 
crimes, antes a honraram de elogios, bem 
que nao poupem, no emtanto, accusagoes a 
Cesar, e ao Papa Alexandre VI e accusagoes 
gravissimas, que estygmatisam para sempre 
suas memorias. Gregorowius,por ultimo, de- 
sejoso de descobrir a verdade no meio da 
imraensi !ade de legendas que se repetiam, 

A HISTORIA E A LEGENDA 2 
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depois de improbo e prolongadissimo traba- 
Iho, publicou urn livro.resgatando os creditos 
de Lucrecia. E' este ultimo esoripto, roborado 
com documentos incontestaveis, e uma cri- 
tica conscienciosa e apurada, que langa maior 
luz no seio do cahos de legendas e fabulas 
no tocante aos Borgias. 

Escrupuloso como se revela Gregorowius, 
tudo analysa, boatos, documentos, pamphle- 
tos, memorias. Nada esconde do que Ihe 
chega ao conEecimento. Limpa inteiramente 
a vida de Lucrecia, emquanto residio em 
Roma: relativamente a sua existencia em 
Ferrara, nao trepida tambemem defender- 
Ihe a memoria. 

Escrupuloso como era, cita todavia dous 
boatos que correram na epoca. Trocara Lu- 
crecia em Ferrara cartas amorosas e com- 
puzera versos dirigidos ao poeta Pedro 
Berembo, que foi depois cardeal da curia ro- 
mana : algumas dessas cartas e uma mecha 
de cabellos louros affirma Gregorowius que 
se guardavam na Bibliotheca Ambrosiana 
de Milao, posto que da leitura das phrases 
alambicadas das cartas se n^o possa depre- 
hender amor iilicito; das expressoes metha- 
physicas em que abundam dir-se-lia de pre- 
ferencia que se tratava de paixto plato- 
nica. Accrescenta tambem Gregorowius que 
o publico de Ferrara Ihe attribuira tambem 
amores com um Hercules Strozzi, que foi 
assassiuado em uma praga da cidade por 
sicarios, ao raando de Alfonso d'Este. 

Pensa, todavia,Gregorowius, que imputou- 
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se falsamente a Lucrecia o ciume do marido, 
quando este era reconhecido amante da joveu 
dama, com quem Hercules mezes antes se 
casdra em Ferrara. Naoseria mais provavel 
que fosse o crime commettido para que 
Affonso possuisse exclusivamente a viuva ? 
D este boato vago, e que parece-lhe impro- 
vado, nao colheu Gregorowius provas egual- 
mente que desdourassem Lucrecia. Para 
defendel-a nao bastavam o testemunho de 
Bayard e osdos embaixadoresde variaspoten- 
ciasitalianas e agentes estrangeiros da 6poca, 
que affirmam severaroente que ella era res- 
peitada e querida na corte de Ferrara e go- 
zava de sympathias e geral veneraQao do 
povo ? Accrescente-se por outro lado, que ella 
fundara em Ferrara casas pias e hospitaes, 
disti ibuia abundantes esmolas aos pobres, 
quando soccorrera Ferrara quando uma peste 
dizimou-lhe a p^pulagao. Lucrecia vendeu 
entao brilhantes e joias,para poder auxiliar os 
mfeccionados da molestia, e patentear seu 
espinto de caridade. 

Guardaria, como guardou sempre, a es- 
tima geral do povo de Ferrara quem Ibe n5o 
merecesse o respeito e a veneragao. ? 

Que provas tambem em seu abono mais 
acceitaveis do que o facto de haver vivido bem 
e tranquillamcnto com Affonso d'Este, que 
ei a, entretanto, um potentado feroz e um ma- 
rido zeloso, e nunca soubera perdoar a menor 
onensa ? De ter morrido aos 3^ annos de 
edade no meio das lamentagoes do povo ? 

Para que se in ventam punhaes e envene- 
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naraentos de Lucrecia? Para que se Ihe attri- 
buem numerosos adulterios, e ate Hie sao 
dados filhos naturaes, que ella procurava oc- 
cultamente nos faustoso- bailes mascarados 
de Veneza onde jama is fora como uarra 
Victor Hugo em um dos seus dramas ? 

Nem e ja uma legen la verosimil ; e tudo 
ficgao, e raentira, calumma 1 E mais lamen- 
tavel e ainda que diccionarios biograpbicos 
francezes, redigidos as pressas, as repitam e 
propaguem como verdades. 

A familia, nao ha, duvida, foi pessima, e 
escandalosa sua memoria. De sen irmao Cesar 
refere a historia crimes horrorosos. Opunhal 
foi sua arma favorita. Num ^rosas foram suas 
victimas. Condotieri, fogoso por genio e^or 
valentia, por instinctos e por inteliigencia, 
ganha nome de bravo nas lutas e guerras, de 
patriota pe!a sua resiste.icia a invasores es 
trangeiros, e de per verso e cruellissimo ;ielos 
assassinates perpetrados fria ente. Do Papa 
Alexandre VI narram-se tambem perfidias e 
procedimentos condemnaveis. 

Verdadeiras ou falsas, o que nao verifi- 
can os, tradicgoes da epoca attribuem ao 
Pontifice egualmente a composiQao de um 
veneno especial e mistura de cantaridas e de 
acido arsenioso, a que se dava o titulo de 
peQonha fabricada por Alexandre Borgia. 
Da nomeada horrorosa do pai e do irmao 
procedia de certo a suspeita contra Lucrecia 
e contra outros Borgias mais ou menos iuno- 
centes, e que padeciam em seus ere iitos, 
em consequencia dos lagos de familia. 



Politicos eram o Papa e Cesar ; chefes de 
governos na Italia naepoca em queviverara, 
e em que exerceram influxo. Faltava, porem, a 
Italia a independencia, a autonomia, a liber- 
dade. Da extrema desgraga brotara a immo- 
ralidade, dos soffrimentos a desesperagao, da 
fraqueza a necessidade de empregar traigoes 
emeios illicitos com que se vingasse de seus 
oppressores. 

Nao nos surprehendam, portanto, e notada- 
mento as astucias, perfidias e crueldades, 
que se attribuem a Alexande VI e a seu 
dlho Cesar Borgia. 



Carlos Magno 

NSo pode suscitar-se dnvida k respeito do 
logar que compete a Carlos Magno na his- 
toria universal. Deve-se considerar o quarto 
na collocaQao dos genios guerreiros, conquis- 
tadores e politicos, cujas faganhas assombram 
o mundo. A Cesar, a Alexandre, a Napo- 
leao I segue-se, de certo, Carlos Magno. 
Foram, todavia, muito differentes as epocas 
em que viveram. Os primeiros no seio de 
grandes civilisagdes : nas noites de trevas e 
barbaria o ultimo. Esta circumstancia realga 
mais a memoria de Carlos Magno. 

Nasceu, em 742, na cidade de Saltzburgo, 
territorio dos bavaros tributaries dos reis 
Frankos que dominavam grande parte das 
Gallias, alem dos seus estados germanicos. 
Haviam pertencido as Gallias, as Hespanbas, 
as orlas septentrionaes da Africa desde o 
Egypto at6 as costas occidentaes da Mau- 
ritania, as ribas do Danubio e do Rheno, 
a Grecia, a Asia menor, e consideravel 
porgao das ilhas britannicas. A todos os 
paizes vencidos e domados haviam imposto 
sua lingua, suas instituigoes, suas leis, suas 
tradigoes, seus costumes e sua civilisagao 
adiantada. Tinham fundido na sua raga as 
dos povos conquistados que ficavam desde 
logo fiiiados ao centro de Roma. Foi o mais 
vasto imperio conhecido. Com elle nenhum 
outro se compara, quer antes quer poste- 
riormente, nem o de Alexandre que es- 
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praiou-se at6 o Indo e o Indost3,o na Asia ; 
nem o Arabe fundado por Mafoma ou 
Mahomet, nem o Franko creado por Carlos 
Magno, nem o de Carlos V de Hespanha, 
e nem emfim o ultimo francez de Napoleao I 
em tempos proximos a nossos dias . 

A crise, todavia, que soffeu o imperio 
Romano no seculo IV ao transferir-se a s6de 
da capital de Roma para Constantinopla, 
trouxe corao resultado ora nma so nagao, 
ora divisSo em duas nagoes, com impera- 
dores independentes, e causou por fim a 
ruina e o desmoronamento do colosso. 0 im- 
perio do Oriente pode ainda sustentar-se ate 
meiados do seculo V, bern que desmora- 
lisado, ferido de molestia mortal, extorcen- 
do se em repetidas convulg5es e trocando o 
titulo de Romano pelo de Grego. 0 do occi- 
dente sumio-se do quinto para o sexto seculo, 
invadido por toda parte pelos povos chama- 
dos barbaros, que da Teutonia, appellidada 
pelos Roraanos de Germania, e actualmente 
conhecida pelo nome de Allemanha, se ati- 
raram sobre as Gallias, Hespanhas, Italia, 
Danubio e Africa, perseguidos por outros po- 
vos air-da raais ferozes, oriundos do extremo 
Norte e dos sertoes aziaticos que os expelliram 
de suas patrias e os empurraram para mais 
longe.OsTeutoes ouGermanicosencontraram 
novo e mais agradavel solo para se estabe- 
lecerem com suas familias. Separavam-se 
em nagoesou gruposimportantes,coraquanto 
provenientes da mesma stirpe e fallando 
o mesmo idioma, mas governando-se inde- 
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pendente e diversamente. Do seculo IV para 
o V assenhorearana-se os Ostrogodol das 
margens do Danubio e da parte norte da 
Italia. D'ahi pouco depois expulsados pelo3 
Gregos capitaneados pof Balisario e Narser, 
foram substituidos pelos Lombard is, que 
formaram um reino que guarda seu nome : 
os WiMgodos seguiram para as Gallias 
Septentrionaes, e de la perseguidos pelos Si- 
cambros ou Frankos passaram-se para as 
Hespaahas, oude ja dominavam Alanos, 
Suevos e Vandalos. Sqbmeterim-sedhes os 
primeiros mas emigraram os ullimos para a 
Africa fronteira; os Borgonhezes apodera- 
ram-se no emtanto d i Helvecia e porgoes das 
Gallias encravadas entre os Alpes e o mar 
Mediterraneo, e aki dcou tambem a terra seu 
nome ; os Anglos, os Saxonios e os Dinamar- 
quezes apossaram-se de parte das illias bri- 
tannicaq confinando em Galles e territories 
da Escossia e os bretoes e scottos. Espalha- 
ram-se ainda nos paizes actual mente conhe- 
cidos pelos nomes de Bohemia, Polonia, Prin- 
cipados do Danubio, Austria, Moravia, Rus- 
sia e Hungria, outras hordis Asiaticas e do 
Norte. que se appelli lavam Hunos, Avaros, 
Tartaros e Slavos. 

Foi o cliristianismo que propagando-se por 
todos esses povos ate ahi on errantes ou bar- 
baros, que foi creando costumes moraes, socie- 
dades regulares, relagoes reciprocas, e formou 
assim as nagSes actuaes da Europa. 

No seculo X novas erupgoes se-verificaram 
provenientes de terras mais affastadas, Co- 
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sacos, Mongoes, Bulgaro^ e Tartaros Scan- 
dinavos o Normandos ajtpareceram tambem, 
correndo os mares das Gallias e ilhas bri- 
tannicas. Sabjugaram estos u'timos a parte 
septentrional das Gallias, ia ent3,oappellidada 
Franca, nome proveniente dos conquista- 
dores Teutonico?. e d'ahi transferiram-se 
com sen chefe Guilherme para as ilhas Bri- 
tannicas, e fundaram sobre o reino An^lo- 
Saxonio, que alii vigorava.outro com lingua, 
instituigoes e costumes differentes. 

Dos chefes primitivos Frankos pouco se 
sabe ao certo antes de urn que tinha o nome 
de Clodovig. e que casanclo-se com uma 
princeza Borgonheza, deixou, com to la sua 
naga.o, os antigos ritos e adoptou a religiao 
christa. Missionarios christaos derramavam- 
•se entao por toda a parte, e por entre os 
barbaros o os iam chamando ao Ghristia- 
nismo. Christaos ja se declaravam Frankos, 
Borgonhezes, Godos, Lombardos e Suevos 
melhor chamados allemaes, pois que ge- 
neralisaram o nome a terra. 

A dynastia de Clodovig ou Clovis, que 
tirava origem de um Merovego, extinguio-se 
em 752 com Chilperico III, deposto do throno 
dos Frankos em uma assemblea reunida em 
Soissons a qual concorreram os bispos e os 
baroes feudaes da epoca. 0 Papa Zacarias 
aconselhava que a coroa devia pertencer a 
quern exercesse ■ le facto o p >dere auctoridade 
real. Nao tocava, portanto, ella a Pepino, 
o bom, filho de Carlos Mar tel. Duque de Co- 
Ionia, chefe immediato ao soberano, e prin- 
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cipal do reino que governava, emquanto o 
ultimo descendente de Clodovig entregava- 
se a vida de prazeres, guardando de rei 
apenas o titulo. 

Acclamado Pepino em 741 rei dos Frankos 
e coroado pelo Papa Estevam II, comeQOu a 
segunda dynastia appellidada na historia 
Carlovingiana. 0 derradeiro dos Merovegos, 
recolhido a urn mosteiro, obrigado a perder 
a cabelleira, distinctivo da familia, e a tomar 
ordens ecclesiasticas, morreu pouco depois 
da sua deposiQao. A raqa de Pepino era 
egualmente Franka, pertencia a Germania, 
bem que nao fosse aparentada com a dos Me- 
rovegos. Tornara-a conhecida e importante 
Pepino de Heristal, cbefe do palacio dos Me- 
rovegos ; temido pelos visinlios seu filho Car- 
los Martel derrotando em Poitiers os Arabes 
de Hespanha, que ousaram invadir a Franqa 
e reunil-a as suas conquistas das Hespanbas. 
Comprehendia o reino dos Frankos, sob Pe- 
pino o breve, a Neustria, que era Galla, e a 
Austrasia quasi toda teutonica, e tinha por 
tributariososSuabios ou Allemaes.osFrisSes, 
os Turingios e Bavaros na Germania, os Bre- 
t5es e Aquitanios nas Gallias. Ao empunbar 
o sceptro estabeleceu Pepino a sdsde do reino 
Franko emMetz, como centro mais apropriado 
para a administragao civil, militar e politica 
de todos os seus estados. Por fallecimento de 
Pepino em 768 partilharam-se seus dominios 
por dous filbos Carloman e Carlos, appelli- 
dado posteriormente deMagno. Aproveitou-se 
este da morte do irmao mais velho para apo- 
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derar-se dos seus estados, usurpando-os aos 
sobrinhos que fugiram para a Lombardia e 
restaurando em sua pes^oa o titulo inteiro de 
rei dos Frankos. Dotado de faculdades extra- 
ordinarias legou a posteridade uma memoria 
das mais gloriosas Desdobrava-se, no em- 
tanto, uma era embrutecida, barbara, atrdz, 
sanguinaria. Desapparecera a grandiosa ci- 
vilisagao Romana. Iniciava se a idade media. 
Cobria o mundo escuridao tao completa que 
nao permittia raiar a mais tenue luz, que 
abrisse caminho ao espirito e nera d consci- 
encia humana. Conservava somente a egreja 
Romana alguns vestigios do passado : nella 
e nos mosteiros reunia-se a parte da sciencia 
que escapara do cataclysmo, que as?olara o 
Occidente da Europa. 

Eraassim asociedade religiosaa unica que 
ainda cultivava alguns estudos antigos, ja 
no emtanto muito obliterados e suffocados 
nas lutas e discussoes theologicas, que mo- 
nopolisavam osanimos. Certo d que a bar- 
baria dominava exclusivamente, bem que 
amainada e moderada ^s vezes pela voz dos 
padres, que acudiam em soccorro da humani- 
dade opprimida. Subsistia, la ao longe, entre- 
tanto, e encostado a Asia, o imperio doOriente 
denominadoGrego, que em Constantinopla se 
estragava nas ancias da anarchia, mescla do 
passado com os tempos novos, do luxo com a 
miseria, das pretengoes hierarchicas com a 
fraqueza. e que ameaQava a todo o momento 
ser devorado pelos Musulmanos da Asia que 
jacomeQavam a minar-lhe os alicerces. 
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B'm quo n§,o progredisse, permanecia 
aiuda Constautinopla bem distincta das na- 
goes quo a circumdavam pelo norte e occi- 
dente. Erguia-se, angmentava, robustecia-se, 
k e cada vez mais se exaltava o imperio 

Arabico, senhor de grand© part© da Asia, 
da Africa das Hespanhase d© numerosas 
if has do Ms Uteri-aneo comqnanto se achasse 
entao partilhado e n dous caiifados indepen- 
dentes, o de Bagdad e o de Cordova. 
Cumpre dizer-s© que mostrava-se o Arab© 
herdeiro mais iliustrado da civilisaQaoeluzes 
deRoma e daGrecia antigas, porque brilhava 
com litteratura, artes, sciencia e cavalhei- 
rismo de costumes, de que se fora esque- 
cendo o imperio fie Constantinppla, 

Existia, portanto, Carlos Magno no centro 
occidental da Europa, no rnei >de verdadeira 
barbaria de instituigSes, costumes, tradigoes 
etendeilcias do espirito. Mimoseara-o, toda- 
via, a Providencia Divina com o genio, que e 
a faculdade superior do homem. Dotara-o 
egualmente de desmaroada arabigao de au- 
gmentarse is estados, de for mar um grande 
imperio de firmar uma reputagao gloriosa 
e de restaurar a antiga civilisagao, que 
apenas raiava entre os Arabes e Gregos de 
Constautinopla, e de que resquicios nppare- 
ciam apenas pela Itaiia, particularmente dos 
Apeninos para o sul da peninsula. 

Perseverava comtudo mais on menos des- 
contentes e ciosos dos Frankos, os Ba- 
varos os Arquitanos os Lpmbardos, os Bor- 
guinhoes bem que oriundos da mesma raga 
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Teutonica ; inimigos declarados os Saxoes, 
que nao queriarn corno seas parentes germa- 
nicos adoptar a religiao christa e que quando 
iarn as suas terras missionari s ecclesias- 
ticos os afugentavain e as vezes trueidavam. 

Os primeiros quo inquietaram a Carlos no 
principio do sea reinado foram os Bavaros, 
os Aquitanios, os Bretoes e os Borgonhezes. 
Nao trepidou em combatel-os, e executou 
suas operagoes militares tao habilmente, ca- 
pitaneando em pes oa sens exercitos, que 
ihe nao custou mm to curval-os e como tribu- 
tarios e obrigal-ps a obediencia 0 systema 
politico adoptado por Carlos Magno c nsistio 
em dividir os territories conquistados em 
condados ; collocar a sua frente um delegado 
militar ; deixar aos vencidos suas leis, cos 
tumes e administragao e vigiar a boa ordera 
e a execuga , de justiga por meio de commis- 
sarios regios, oenominados Missi dominiei, 
encarregados de percorrer os condados, fis- 
calisar a administragao civil e ecclesiastica, 
e communicar-lhe quanto colhessem de sens 
exames, afim de que como rei e superior pu- 
desse providenciar o que fosse conveniente 
aos povos. 

Mais looge e ao Norte, ao Nordeste, e a Leste 
cliamaram-llie, todavia, maiores cuidados, va- 
lentes e furiosos adversarios, os Saxoes. 
Bobemios e Moravos. Perseverando em seus 
costumes barbaros, em sua idolatria, perse 
guiam, assassinavam os missionaries que 
tratavam de catecbisal-os. Resolveu-se Car- 
los a encetar contra elles guerra decidida, 
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movido nao s6 pelo desejo de augmentar 
seus dominios regios como de estender e pro- 
pagar o catholicismo que o inspirava profun- 
damente. 

Para que Hie nao falfcasse auxilio dos du- 
ques, condes e baroes frankos, que dispu- 
nham de vassallos e soldados numerosos; 
para que o coadjuvasse egualmente a Igreja 
Catholica, influindo os bispos sobre os animos 
dos povos, e exhortando-os a acompaiihal-o 
leal e dedicadamexLte ; convocoii Carlos em 
Worms umaassemblea dos nobreseprelados 
priucipaes ; expoz-lhe a necessidade de com- 
bater os Saxonios, afim de se defenderem 
contra suas depredaqoes, e solicitou-lhes o 
veto eapoio. 

Em identicas assembieas, durante sen 
iongo reinado reuniram-se amiudadas vezes 
os nobres e prelados, dando-lhes o nome de 
Campo de Margo. 0 rei estribava-se assim na 
nagao representada peios chefes da Egreja e 
dos condados. 

Applaudiram-no unisonarnente os Mag- 
natas civis e clericaes; o Summo Pontifice 
de Roma, com quern Carios e seus ante- 
passados entretinham constantemente as 
mais araigaveis e estreitas relp.goes, animava 
todas as emprezas destinadas a propagar o 
catholicismo. 

Nao deixou Carlos d'ahi por diante de ap- 
pellidar essas assembieas, para ouvir-lhes 
os pareceres, sempre que se tratava de nego- 
cios de suerra, ou de graves questoes politi- 
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cas e administrativas. Foi instituigao que 
vigorou em seu tempo, e que desde sen fal- 
lecimento desappareceu com a marcha dos 
acontecimentos sociaes e politicos. 

Formou-se um numeroso exercito, e partio 
Carlos para a guerra contra os Saxoes. Ini- 
ciou-a mas gastou nella mais de trinta an- 
nos, porque comquanto vencedor quasi sem- 
pre, e os Saxoes recebessem condigoes de 
paz por elle impostas, nao esqueciam seus 
odios. Bern Ihes nao deixava o territorio, 
elles e seus visinhos, os Bobemios e Mora- 
vios levantavam-se de novo, arrazavam-lhe 
as fortalezas que construira aniquilavam os 
presidios que formara, trucidavam os Fran- 
kos que encontravam. Da luta entre Carlos 
e Saxoes resulta a opiniao geralmente acceita 
de que elle empregava crueldades contra os 
vencidos, pois que ihes devastava opaiz, per- 
seguia-os como animaes bravios, e nao pou- 
cas vezes mandava assassinar os prisionei- 
ros. 

N3,o ha duvida que com os Saxoes proce- 
dera por este modo Carlos, mas so depois de 
encarnigados combates, de pertinazes e pro- 
longadas lutas e quando ja cangadocomsuas 
repetidastraigoes. Muito diversamente tratou, 
porem os demais povos subjugados ; mos- 
trava-se para com elles humano, equitativo, 
benevolente. 

Ao mesmo tempo que contra os Saxoes, e 
arrastado por uma desmarcada ambigao, 
dirigio Carlos guerra pertinaz contra os 
Slavos e Avaros que subjugavam a Bohe- 
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mia, a Hungria, a Austria, a Panomia e a 
Croacia. Triumphcs sobre triumphos contou 
em novos combates. Vivia, pois, em guerra 
permanente, mas de cada uma resultava 
an g men to de sens dominios. 0 rei dos 
Fraukos avassailou com suas repetidas 
victorias e a pouco e pouco todos os paizes 
desde os Pyrineos ate os Alpes , desde o 
Mediterraneo ate o mar do Norte e a Pome- 

. rania ; desde o golpho de Gasconha ate a 
Croacia, a Bohemia, a Carinthia, a Istria e a 
Dalmacia. Comquanto Ihe nao faltassem 
trabalhos que Ihe oecupassem todos os ins- 
tantes da vida attribulada, novos ih'os re- 
quereu o Papa Adriano I em 773. Insultara 
os Lombardos as possessoes deS. Pedro e 
assaltaram o exarcado de Ravena doado a 
Egreja de Rcma por Pepino, pai de Carlos 
Magno. Motivara as hostilidades a recnsa 
declarada do Pontifice para coroar reis da 
Austrasia aos filhos de Carloman, irmao de 
Carlos Magno, refugiados em Pavia, que 
era entao a capital do reino Lombardo. 

Nao trepidou Carlos em acudir ao Papa, 
tanto mais que o offendiam os procedimentos 
dos Lombardos ; rompeu com Didier, rei da 
Lombardia, repudiou-lhe e recambiou-lhe a 
filha, que havia esposado ; declarou-lhe 
guerra : escalou os Alpes, apoderou-se de 
Pavia e das f rincipaes cidades, exterminou 
os Lombardos, extinguio a existencia d'a- 
quelie reino, reduzio seu territorio a obedi- 
encia, confirmou a doagao que seu pai fizera 
do Exarcado a Egreja Catholica de Roma, 
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e reconheceu o Pontifice como soberano tem- 
poral de Estados. Em mosteiros acabaram 
miseravelmente o proprio Didier e todaa sua 
dynastia, depostos do throno. 

Acciamou-se Carlos rei dos Lombardos, e 
como tal coroou-se em Monza, collocando 
sobre a cabega o diadema de ferro, e juntan- 
do mais esse Estado aos seus tao extensos 
dominios. 

Gratificou-o o Papa com o titulo e honras 
de patricio, que Ihe affirmavam privilegios 
importantes, e que significavam sua sobera- 
nia em Roma, como a haviam exercido os 
antigos imperadores. 

Regressado para Aix-a-Capella, sua pre- 
dilecta residencia, e capital de seus Estados 
or elle constituida. tinha muito perdido da 
arbaria da sua epoca, e de suas proprias 

tendencias do espirito. Presencicira o espe- 
ctaculo de Roma e de algumas outras cida- 
des da Italia, que conservavam ainda e ape- 
zar dos destrogos produzidos pelas invasoes 
dos barbaros, os vestigios da civilisagao anti- 
ga. Dir-se-hia Carlos outro homem agora, e 
seu animo propendeu para a civilisagao que 
ambicionou aplicar as terras que Ihe per- 
tenciam. Recebendo em Aix embaixadores 
dos Emires Arabes de Saragossa e Huesca, 
que se nao tinham submettido a proclama- 
gao de um califado em Cordova, indepen- 
dente do de Bagdad, e sollicitando seus soc- 
corros contra Abderraman, que se constitu- 
ira chefe dos creates nas Hespanhas e Afri- 
ca, cuidou logo Carlos em juntar novos lou- 

A HISTORIA E A LEGENDA 2 
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ros a sua gloria de conquistador. Preparou 
valente exercito e partio para a Hespanha. 
Atravessou os Pyreneos por dois escondri- 
jos das selvas, derrotou tropas de Abderra- 
man, apoderou se de Barcellona e de Pam- 
plona, e erigio o territorio conquistado em 
condado annexo a sens Estados Frankos 
com o titulo de Marcas de Hespanha. Guer- 
reava ainda na Iberia quando Ihe veio a no- 
ticia de novas revoltas dos Saxoes, a que ne- 
cessitava acudir com toda a urgencia. 

Parou, pois, nas suas aggressoes contra os 
Arabes e Mouros, e firmada sua auctoridade 
na Catalunha, Aragao e Navarra, que nunca 
rnais os Mouros conseguiram restaurar, e 
que ficaram pertencendo aos christaos, re- 
gressou para sua capital, no proposito de 
castigar os Saxoes rebeilados. 

E' aqui logar e occasiao para recontar a fa- 
mosa derrota que conta a historia terem 
Franks soffrido em Roncevailles ao perpas- 
sarem as montanhas dos Pyrineos de volta 
de Hespanha para Franga. Por todos os 
modos e feitios a tem os romancistas e 
poetas decantado, interessando a com epi- 
sodios imaginarios, legendas e ficQSes pitto- 
rescas, agradaveis e dramaticas scenas 
Improvisou-se ate um heroe, Bernardo del 
Carpio, fructo de pura fantasia, que mais 
valente se pretende acclamar que os pala- 
dinos de Carlos Magno., denominados falsa- 
vnente Pares de Franga. quando entre os 
Frankos nao ha via semelhante instituigao e 
pern se chamava ainda o que se denominou 
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depois reino de Franga, conliecidos como 
erarn os territories pelo titulo de Gailias. 

Verdade 6 que a retaguarda de uma divis3,o 
do exercilo de Carlos Magno, commandada 
pelo sobrinho Roldao, Rolland ou Orlando, 
como alguns escriptores e poetas o chamam, 
atrazou-se na marcha edeixou-se guiar pelos 
Bascos por entre umas apertadas gargantas 
de morros, que formavam o estreito valle 
de Roncenvailles. Inimigos eram de Carlos 
Magno os Bascos, habitantes dos Pyrin^os, 
oriundos dos antigos Iberos, recalcitrantes a 
todos os invasores e conquistadores do solo 
Hespanhol, promptos a combater era ciladas 
e traigoeiramente quantos nSo pertenciara 
& sua raga, ja que em campo leal nao ousa- 
vara apresentar-se. Cahiram, subitamente, 
de cima das serras, das abas das montanhas, 
dos escondrijos e cavidades do solo, frechas, 
pedras, projectis sobre os Frankos que Ro- 
lando commandava, e que se tinham separa- 
do do grosso do exercito de Carlos Magno. 
Surprehendidos e colhidos em crise tao aper - 
tada, nao puderam empregar suas armas e 
portanto defender-se. Foi a retaguarda do 
exercito cercada e trucidada pelos Bascos. 
Memora-se Roldao como uma das victimas 
do infausto acontecimento, no anno de 777. 
E' esta a realidade historica. 

Havia-se dirigido Carlos para Pandenbora, 
quando a sens ouvidos soou uma tristissima 
nova. Rebentdra em Roma uma revolugiio 
contra o Sumo Pontifice, que fugira da ci- 
dade. Vio-se obrigado a confiar a conti- 
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nuagao da guerra contra os SaxQes a cabos 
illustres e a partir com um novo exercito 
para a Italia. 

Fora o caso quo em 799, Leao III, acom- 
panhando uma procissao religiosa, rece- 
bera insultos e ferimentos na face e fora ar- 
rastado para um convento, de onde esca- 
para k noite, servindo-se de uma escada de 
corda. 

Apoderaram-se do governo de Roma os 
amotinados, em quanto o perseguido Ponti- 
fice implorava auxilio de Carlos, e se Ihe 
apresentava em pessoa em Pandenb^rn. 
Prostrou-se Carlos a seus pes pedindo-lhe a 
bengao. Acorapanbou-o at6 Roma. Castigou 
seus inimigos e restaurou-o no throno de 
Vigario de Cbristo. Corria entao o anno de 
800. Agradecido o Papa; proclamou-o, no 
templo de S. Pedro, no dia de Natal, e ao 
festejar-se o anniversario de Christo, Impe- 
rador romano do Occidente, restaurando 
assim a dignidade dos antigos imperadores 
em sua pessoa, como defensor da Egreja 
Catholica. Quasi quatrocentos annos se ti- 
nham ja passado desde que se extinguira es- 
se titulo. 0 Papa cor6ou-o com o diadema de 
ouro na basilica de S. Pedro, depositando-lhe 
na cabega o signal da grandeza a moJa Ro- 
mana e deslisando-lhe sobre os hombros o 
manto de purpura como usavam os antigos 
Cesares. Denominou-o ainda Magno para re- 
algar-lhe as honras. De regresso para a Al- 
leraanba, continuou Carlos sua guerra con- 
tra os SaxSes, e os foi curvando inteira- 
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mente ao jugo Franko. Que existencia, 
inteiTompida tao iucessanteraente com via- 
gens, bataihas e guerras ! C6rca de duzentos 
combates travou Carlos Magno e quasi sem- 
pre em pessoa, e, pois, c^rca de duzentas 
victorias alcang^ra porque quasi sempre 
vencera. Batido propriamente poucas ve- 
zes : contido apenas, e sem poder avangar, 
raras, muito raras vezes. Em peregri- 
nagao constante de um para outro can- 
to de seus dominios territoriaes e dos de 
seus visinhos e inimigos, mai podia des- 
caugar em Aix-a- Capella. For toda a parte 
gozava no entanto, da maior consideragiio 
e respeito, quer deniro dos seus estados, 
quer nos reinos extranhos. Prezava-o o 
clero, porque era o sustentador da religiao 
catholica; amavam-no seus guerreiros, 
porque os sabia apreciar, honrar e conce- 
der-lhes territorios para organizarem feudos 
e propriedades Adoravam-no os povos 
Frankos e atb os Gallo Romanos, porque 
a todos distribuia justiga, e Mo approvava 
perseguigoes e tyrannias dos seus dele- 
gados, e nern dos possessores de feudos. Em 
torno de Carlos Magno, cingido com as co- 
roas de prata dos Frankos, de ferro dos 
Lombardos, e de ouro dos Romanos do antigo 
imperio, alistava-se e nobilit&,va-se uma 
phalange singular de bravos, que nas chro- 
nicas ganharam louros immorcessiveis. A 
esses seus cabos de guerra que o acompanha- 
vam nas execug5es e lutas, concedeu feudos 
e propriedades rusticas, e que applicam os 
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romancistas impropriamente o titulo de Pa- 
ladinos ou pares de Franga. 

Deriva-se d'ahi a quantidade copiosa de 
poemas, e cantatas de legendas, e ficQOes, de 
mvengdes e fabulas. Como os idealisam os 
livros de cavallaria, os romances, os ma- 
drigaes, os poemas, espalhados por todo o 
mundo e em todas as linguas ! Qual dentre 
nos se nao commove ainda lembrando-se 
das leituras enthusiasticas da Historia dos 
Doze Pares de Franga, de Reynaldo de 
Montalvao, de Guy de Borgonba, de Roldao, 
e de Oliveiros ? Como nos entretinham e 
deliciavam quando criangas esses livrinhos 
que recontavam suas valentias, e os amo- 
res fantasticos dospaladinos e das Angelicas 
e Floripes ? Impossivel fora ser-lhes indiffe- 
rentes ; nao sentir enthusiasmos pelas proe- 
zas dos famosos fidalgos, que crearam a es- 
cola da cavallaria galante e valente, e cujos 
bragos nunca se cangaram de dar golpes 
mortaes, ate emgigantes daponte de Manti- 
ble; cuja generosidade inebria no compendio 
de aventuras arrojadas, de encantamentos 
de jardins de fadas, e de mil contos peregri- 
nes ! Como ouvir friamente os bellos cantos 
de Boyardo, osadmiraveise formosos versos 
de Ariosto, as pittorescas descripgoes de 
Pulci, ao exaltarem os meritos e proezas dos 
intitulados Doze Pares de Franga ! 

fipoca cavalheirosa, nobilitada pela poe- 
sia e pelas tradigoes populares como verda- 
deiramente fidalga, e entretanto, na reali- 
dade, Apoca inteiramente barbara ! 
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Tudo e admiragao diante do palacio de 
Aix-a-Capella, e da cathedral vasta e impo- 
nente que mandou construir Carlos Magno ! 
QuSo impetuosa se pinta a sua corte, com- 
posta de duques, condes, baroes, bispos, 
abbades, cav dheiros, pagens, damas, quo 
no dizer de Egiiinard, escriptor da epoca, 
e cujas obras sao a fonte mais ou menos 
pura da verdade, pelo sen numero extra- 
ordinario espantaram e electrisaram os 
proprios embaixadores do luxnoso Impe- 
rador grego, Nicoforo, e do opulentissimo 
Califa de Bagdad Haround Al Raschid. 
Como tudo se presta as ficQdes e ds le- 
gendas I 

A guerra entao nao exigia largos estudos 
scientificos. Eram-lhe bastante a rigidez das 
armas, a dextreza e agilidade dos cavalhei- 
ros, o manejo estrategico das espadas, a di- 
recglk) acertada das langas, o valor e cora- 
gern do animo. *Como vibram essas espadas, 
particularmente a famosa durindana de 
Roldao ! Como resistem esses elmos e capa- 
cetes aos golpes pesados dos inimigos ! Como 
repellem esses peitos, escudos e armas de 
ago, as furiosas estoca ias que nelles inutil- 
mente se quebram ? 

Qftanto extasiam essas justas e torneios, 
esses duellos parciaes, em que dous comba- 
tcntes desafiad^s provam suas valentias e 
forga, ora pela causa da patria, as vezes em 
defeza de brios pessoaes, nao raro em prol 
de amores e gloria de damas, que os t^m 
acurvados a seu jugo aprazivel 1 Dos Arabes 
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aprenderam os Christclos grande parte dos 
costumes e delicadezas de cavallaria, e de 
generosos combates particulares, e soube- 
ram ainda raais ornal-os com episodios inte- 
ressantes e poeticos. 

Que importa que houvesse Carlos Magno 
verificado, conforme as tradigoes dos com 
temporaneos, cincoenta e seis expedigoes mi- 
litares, ! Nao se ihe abateu a poderosa 
organisagao de que fora dotado. Que elle 
proprio conduzisse e capitaneasse seus exer- 
citos nas centenas de combates que travou 
valentemente durante mais de quarenta 
annos ! Nao se ihe quebravam as forgas 
nem se Ihe diminuia o espirito! Sobra- 
va-lhe a grande intelligencia para applicar-se 
ao mesmo tempo a tarefas differentes 
dos misteres de militar, de soldado, de guer- 
reiro. Era um excellente adrainistrador de 
seus bens particulares, averiguava e regula- 
risaya os rendiraentos de sua casa e patri- 
monio: como nao trataria de raelhorar a 
admistragao civil e financeira dos seus es- 
tados ? 

Os seus editos denominados capitulares 
patenteiam seu tino, sua experiencia, sua 
sabedoria no tocante a legislagao applicavel 
as pessoas e bens dos subditos. Para instruir 
os vassallos fundou escolas da lingua teuto- 
nica, e bem assim do idioma meio celta e 
meio latino, que os populares fallavam e que 
se converteu na lingua franceza moderna. 
Relativamente ao latim que era empregado 
em todOs os actos da Egreja, nos livros e^nos 
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contractos particulares e pubKcos, unica lin- 
guagem entao escripta, tratou Carlos de 
desenvolver seu conhecimento, confiando o 
en^ino aos sacerdotes e prestando-lhes auxi- 
lios para tornal-o mais extenso, desenvol- 
vido e propagado. Posto que em sua corte, 
casa e familia se fallasse exclusivamente o 
idioma teutonico, aprendera e fizera apren- 
der a seus fillios o iatim e a lingua gallo- 
romana, que era a do povo miudo, e exhor- 
tava seus fidalgos a seguirem-lhe o exemplo. 
Mandou vir de Italia diversos sugeitos com 
reputagao de sabios para dirigirem a ins- 
trucgao publica, architectos para levantarem 
Egrejas em seus estados, pintores para de- 
corarem os editicios, musicos para espalha- 
rem o gosto da verdadeira harmonia. Citam 
com louvor as chronicas da epoca o nome 
de um illustrado varSo chamado Alcain, que 
prestou relevantissimos servigos a instru- 
cgSo e a propaganda religiosa. 

Cumpre admirar que nesta epoca de tao 
supina ignorancia, quando nera reis, nem 
principes, nem fidalgos aprendiam siquer a 
ier e a escrever, urn soberano se elevasse 
acima do seu seculo pela instrucgao e pelo 
gosto das letras e das artes, que animasse 
com premios aos mestres, sustentasse a sua 
custa aulas de ensino primario, de musica, 
de architectura, de esculptura, de desenbo, 
verdadeiros ornamentos do espirito, e incen- 
tivos de progresses intellectuaes e de civi- 
lisagSo. Nem inferiores foram os servigos por 
elle prestados a religiSo, Catholica. Erigio 
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e protegeo conventos de monges por toda 
a parte com a obrigagao de doutrinarem os 
povos. Installou em muitos logares bispa- 
dos, para que os pastores fossem os verda- 
deiros instrumentos da moral e da civili- 
sagao de seus vassallos. 

tao importantes nao foram toda via os re- 
sultados de seus trabalhos quanto alguns 
chronistas e historiadores, particularmente 
francezes, Ihe attribuem. Haquem estabe- 
lesse em seu paiacio uma academia de sabios, 
litteratos e artistas, por elle presidida, e que 
tinba o titulo de Palatina. Ahi piuta-se Carlos 
a discutir, denominando-se de David, Al- 
cain, de Horacio, e Enghebert, seu favorito, 
de Homero I Excede a cathegoria de legenda, 
passa a fabula. Nao era ja muito para a 
epoca o que executava Carlos Magno em 
favor das letras e das artes ? 

Nao se revelava tao adiantado, mais adian- 
tado que todos os' reis e magnatas christaos 
do occidente da Euro pa f 

Poderia nos seus barbarisados dominios 
imitar com Academias os Califas Mahome- 
tanos ? 

Correspondia-se amigavelmente Carlos 
Magno com o Papa, com o Imperador grego 
de Constantinopla, com o grande califa Ara- 
be Haround Al-Rascbid. E' questao muito 
ventilada nas varias narrativas que existem 
qual o prego de urn enorme elephante, ades- 
trado e submisso, e o de um relogio aper- 
feigoado com musica, figuras, rodas e machi- 
nismos,que de Bagdad recebeu Carlos Magno, 



— 43 — 

e que o extasiaram e a toda a suac6rte. 
Mais ainda lisongeou-o Haround Al-Raschid 
remetendolhe as chaves do Santo Sepulchro 
de Christo, e um peda^o do santo ienho, 
em que fora o filho de Deus crucificado, 
segundo Ihe garantia o famoao Califa, pos- 
suidor da cidade de Jerusalem. 

Casara-se Carlos Magno com quatro mu- 
Iheres e dellas tivera tres filhos e algumas 
filhas. Infinite foi o numero de suas concu- 
binas, acompanhavaos usos da epoca. Mos- 
trou-se esposo dedicado de uma ou duas 
das consortes ; das outras divorciou-se : foi 
pai extremoso e procurou dar a prole toda 
a instrucQSo e moralidade compativeis com 
o tempo. 

Casou as fillias com alguns nobres da sua 
naQao,e proporcionou-lhes feudos e baronias 
valiosas.Nao guardaram ellas infelizmente a 
decencia e dignidade de costumes. Quando 
seja legenda o que o monge de Sao Gall re- 
fere no tocante a uma de nome Emma, que 
consorciara-se com Eginhard, o chronista 
contemporaneo, ja ahi se descobre a relaxa- 
Qao dos costumes ! Tal crenga alcangou que 
nob a descrevem poeticamente di versos his- 
toriadores, e que inspirou quadros a pintores 
celebrados. Carregava, sumariam as lendas, 
carregava Emma as costas o amante, quan- 
do elle se retirava dos pagos r^gios nas ma- 
drugadas afim de que na neve que se der- 
ramava pelo solo se nao desc brissem as 
pisadas de Eginhard, e ignorasse o pai os 
seus amores e os seus escandalos. 
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Benevolo e generoso attendia Carlos 
Magno a todos os sens vassallos, e justiQava 
com rectidao, equidade e ate misericordia. 
Afora a usurpaQao dos estados de sens so- 
brinhos, no intuito de augmentar sen reino; 
afora as conquistas da Aquitania, Bretanba, 
Lombardia, Saxonia e outras localidades, 
para formar o grande imperio Franko ; 
afora os castigos rigorosos queimpoz a Di- 
dier, rei dos Lombardos, e aos inimigos do 
Papa Romano ; nodoa-se unicamente su'B 
memoria com as craezas que empregou 
contra os povos Saxonios, por causa das 
mctas prolongadas e trai^oes permanentes 
que delles soffreu, e em que gastou tantos 
annos de sua vida. Quando inteiramente 
subjugados e convertidos ao cbristianismo, 
tratou-os, todavia, com a maior benevolencia. 

Assevera Kollrausch, historiadormoderno 
allemao, que erahomem alto, cheio de corpo 
e robusto de forgas ; que longos e lisos ca- 
belloscahiam-lhe pelas cos tas, revel an do testa 
espagosa : queseu rosto recamadode espes- 
sa barba resplandecia com grandes olhos 
azues e penetrantes e faces alegres e cora- 
das ; que no seu trato exterior unia a digni- 
dade aspecto ameno e jovial ; que montava 
excellente e destramente a cavallo apezar de 
pesado e repleto de immensa barriga ; que 
raanejava admiravelmente todas as armas, 
e nunca Hie falhou a coragem nos transes 
mais arriscados ; que dedicava-se a ca^adas 
perigosas ; e gozara ate quasi os ultimos 
dias de vida de saude vigorosa. Sobrio na 
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cornidae na bebida, contentava-secomcarnes 
assadas e fructas, cervejae vinhos, que em 
suas propriedades rusticas as ribas do Rheno 
mandava fabricar para seu uso e para seus 
rendimentos. A' sua mesa sentava-se toda a 
familia, parentes e favontos mais queridos, 

Folgava de ouvir musica emquanto o 
brodio durava. Deitava-se cedo e levantava- 
se ao amanhecer do dia. Recebia entao os 
seus conselheiros e amigos ; fallava aos vas- 
sallos que o procuravam ; tomava contas 
aos seus rendeiros. Vestia-se modestamente 
e & moda do seu povo, guarnecendo-se so de 
couraga e armas quando partia para a guerra. 
Fallava com facilidade, clareza e abundancia 
tanto a lingua teutonica como a Jatina, eo 
dialecto popular que se foi formando com a 
colligaQao galla e romana. Nao podia es- 
crever posto que lesse perfeitamente, por- 
que as maos enormes tinham-lhe ficado 
pezadas com as manoplas que costumava 
uzar e com o manejo da espada monstru- 
osa, de que se servia. Ainda actualmente 
em Aix e nos musfius de Vienna admiram-se 
as gigantescas langas e armas que Carlos 
Magno empregava nos combates. 

Seu gosto pelas artes prova-se com a 
construcgao da cathedral de Aix-a Capella. 
e a do palacio contiguo, onde sempre 
residia quando descangava das guerras. 
Reunia nas salas gabinetes e corredores 
do palacio tudo o que o luxo do tempo e 
em outros paizes mais civilisados que o seu 
conseguira e de maior formosura e preco ; 
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manuscriptos de obras importantes.mappas, 
armas, vasos, marmores, pinturas e moveis. 
De Ravena, que fora a ultima capital do im- 
perio romauo do occidente e onde morara o 
derradeiro Imperador Romano Angustulo, 
desthronado por Odoacre chefe dos Heruos, 
tran^portara Carlos Magno para Aix-a Ca- 
pella preciosidades artisticas do mais apri- 
morado gosto. Constituia sua leitura fa- 
vorita o livro da cidade de Deus, escripto por 
Santo Agostinbo, e seus deleites os ser- 
moes de alguns famosos Padres da egreja 
latina. Nao tao devoto quantoo sen bisavo 
Pepino de Heristal que acreditara de boa fe 
que S. Pedro liie escrevera do Par.uso uma 
carta pedindo Ihe defendesse o Papa de 
Roma, era todavia Carlos Magno extrema- 
mente religioso; respeitador sincero dos 
Pontifices e dos arcebispos e bispos, que re- 
presentavam a Egreja Catholica; frequenta- 
dor convicto das solemnidades ecclesiasticas 
que ordenava se celebrassem com pompa, 
musicas e cantos para que se tornassem 
mais deslumbrantes e agradaveis ao povo. 

Legou a seu lilho um imperio extenso em 
territorio; abundante de povoa^ao ; temido 
de todos os reinoseestados dabpoca, porque 
sobre todos se elevava em forgas e em in- 
fluencia. Mereceu de certo o titulo de 1 mpe- 
rador Romano, que em sua pessoa e poder 
se rehabilitava e o sobrenome de Magno, 
pelo qual o conhece o mundo. 

Inscrevera, infelizmente, Carlos Ma0ao 
na areia suas vistas e pianos, ao promover 
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os progressos materiaes e moraesea civilisa- 
ga j que aspirava em prol de seus povos. 
Figura-se seu reinado urn bello e esplendido 
dia, raiando magestosamente no meio das 
noites anteriores e das successivas noites, 
enegrecidas todas por sombras pesadas 0 
batidas por tempestades e chuvas copiosas. 
Refulge elle como um meteoro luminoso e 
sabido das trevas, bs quaes volve apenas 
morto. A barbaria continuou, desde que Car- 
los desceu ao sepulchro ; carregou-se de no- 
vo 0 mundo occidental de luto e crdpe, e en- 
tregou se as angustias do soffrimento mais 
proiundo e intenso. De suas instituigoes sal- 
vara-se apenas a dos barSes feudaes, que 
mais barbaros ainda depois se patentearam. 
De suas providencias o poder que os Papas 
adquiriram e que Gregorio VII pretendeu ele- 
var acima de todos os reis e povos do mun- 
do. Dos seus dominios reinos dispersos que 
cada um por seu lado se foi organisando, 
emaucipando, ou escravisando. Na,o deixou 
tambem Carlos Magno sucessores dignos de 
sustentarem e honrarem suas tres coroas e 
nem 0 seu nome. Seu fiiho e herdeiro Luiz 
victima foi da propria incapacidade e das 
ambigoes dos filhos, comquanto Luiz, entre 
elles, houvesse em vida partilhado seus esta- 
dos, proclamando-os reis de territorios im- 
portantes. Batido em guerras por elles susci- 
tadas, prisioneiro, encerrado em um mos- 
teirq, coagido a uma vida de penitencias, 
restituido depois & liberdade e ao throno, 
morreu, deixando dilacerados todos os do- 
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minios que o pai Ihe legara. De uma vez se- 
parou-se Allemanha de Franpa. Em ambos 
os paizes continuou, todavia, aindapor algum 
tempo, a dynastia Franka que extinguiu-se 
por fim em ambas e foi per outras substi- 
tuida. 

A coroa imperial que tocou a Allemanha 
cingiram varios membros da casa de Sa- 
xonia, da Suabia, da Franconia, da Austria; 
no reino que do seculo X em diante se foi 
denominando Franga, a raga do Conde Hugo 
Capeto, que se duvida ainda hoje si 6 oriunda 
dos Frankos, ou ainda dos Gallos-Romanos, 
6 que empunhou o sceptro e fundou uma no- 
va dynastia. Ora subjugada a Allemanha, 
ora independente, correu a Lombardia, e 
com ella a Italia, destines tormentosos. 

Foi Carlos Magno, de certo, o typo, o ex- 
emplo, o modelo dos perfeitos cavalleiros da 
edade m6dia. Seus posteros imitadores, mes- 
mo os mais arrojados, que combateram na 
Palestina, durante a epoca das Cruzadas, 
Tancredo, Godofredo de Bouillon e Baldoino 
nao o excederam em dextreza, valor e teme- 
ridade. Ornou-as talvez mais a galanteria 
dos modos e dos gestos, nao a verdadeira e 
solida qualidade de guerreiro leal e generoso, 
a apparencia nao a realidade. Finou-se em- 
fim Carlos Magno em 814, aos 72 annos de 
edade. em Aix-a-Capella, e apos quarenta e 
seis annos de reinado, Tendo collocado com 
suas proprias maos sobre a cabega do filho 
Luiz a coroa imperial, acclamando o egual- 
mente rei dos Lombardos e dos Frankos, 
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exhalou o ultimo suspiro, repetindo com 
perfeita intelligencia as preces latinas, e 
recommendando-se a misericordia divina. 

Depositou-se seu corpo em um sepulchro 
no centro da cathedral. Dizem as chronicas 
senSo legendas, que o sentaram em uma 
cadeira. As guerras e revolugOes destruiram- 
Ihe, todavia, o tumulo. Hoje mostra-seapenas 
o logar, coberto com uma enorme lage, em 
cue esta lavrado o distico—Carlos Magno—. 
Com seus restos enterraram-se as insignias 
da realeza, um livro do evangelho, e um 
pedago da verdadeira cruz, em que padeceu 
Jesus Christo. A's salas do seu palacio, 
& alguns trastes de seu tempo que se conser- 
varam, correm ainda hoje multidoes de 
estrangeiros curiosos que desejam visitar 
reliquias de um grande homem. 

Contendem AUemaes e Francezes a respeito 
do direito que Ihes cabe de contar como sua 
a gloria adquirida por Carlos Magno. Como 
recusar aos primeiros a sua procedencia de 
raga Franka ? Incontestavel 6 que sob este 
ponto de vista d Allemanha pertence deprefe- 
rencia,tanto mais que tambem na Allemanha 
nasc^ra e se finara. Como rei dos Frankos e 
que governou ambos os paizes e bem assim 
a Italia; como imperador dos Romanes legou 
a coroa imperial aos descendentes que em- 
punharam o sceptro da Germania onde 
existiam a maior parte dos seus dominios. 
Nao esta caracterisada a nacionalidade 
allema antes que a franceza T 

A HISTOE1A B A LEGENDA 



O Papa Gregorio VII 

Fundou-se o pontificado no dia em que se 
juntaram em Roma alguns enthusiastas 
que ha via m abragado as doutrinas do chis- 
tianismo, quese propagavam pela Judea. 

Desde que Jesus foi preso em Jerusalem, 
comegou a dispersao de seus discipulos. Uns 
oabandonaram logo. Assustados com sua 
morte, os que ainda se conservavam a sen 
lado partirampara a GaliRa. Voltaram depois 
alguns delles para a cidade santa, e ahi fnn- 
daram a primeira egreja considerada como as- 
sociagao de pobres e instituigao do diaconato. 
Transferiram-se dutros para Antiocliia, e, se- 
guindo o exemplo de JerusaRm, erigiram 
segunda egreja. Varios passaram-se para a 
Grecia e d'ahi para Roma, arvorando-se em 
missionarios da nova religiao baseada nas 
mais sublimes maximas da morale do espiri- 
tualismo, e que exaltava os espiritos, affei- 
goava as sympathias do coragao, e soce- 
gava as consciencias com uma erenga 
calma, serena e divina, diversa das seitas 
sensuaes que vigoravam. A barca apostolica 
abria suas velas a aragem fresca do vento 
que favoravelmente as assoprava, e as pa- 
la vras de Jesus eram pelas multidoes ouvidas 
como um aroma saudavel da vida, e uma 
esperanga segura d'alem-tumulo. 

Roma nessa dpoca dominava o mundo. 
Tiberio succedfira a Augusto como impe- 
radpr. Proconsules governavam as provin- 
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cias da Asia, da Africa e da Europa. Para a 
Grecia, que mais brilhava ainda pelas luzes, 
e para Roma, centro do imperio colosso, en- 
caminharam-se, pois, os apostolos, uns ap6s 
outros no proposito de revelarem ao mundo 
com maior successo a doutrina que devia 
salval-o dos cataclysmas sociaes e polticos, 
que tanto o ameagavara. Emquanto Paulo 
atd entao chamado Saul, e agoraespontanea- 
mente convertido, occupava-se efflcaz e glo- 
riosamente na propaganda da crenga nova 
na Asia e Grecia, e ganhava em Roma o ti- 
tulo de apostolo bem que nao houvesse sido 
discipulo de Jesus, Pedro, denominado Simao, 
deixava o Oriente e entrava tambem em 
Roma para dirigir e formar egreja christa 
na capital do universo conhecido. 

Crescendo o numero dos crentes, apezar 
das perseguigoes e martyrios que Ihes eram 
inflingidos pelos imperadores e pelos secta- 
rios do paganismo, succederam-se na Egreja 
Romana uns a outros cbefes, com o titulo de 
bispos, e prestava-lhes contente o rebanho, 
que progressivamente se avolumava, uma 
obediencia illimitada. 

Subditos civis e politicos do Imperador 
continuavam sempre aconsiderar-se os chris- 
taos desde o mais humildeatd o mais levan- 
tado em hirarchia, que entre elles se alcan- 
gava pela eleigao, a que os fieis procediam 
livremente. 

Consistia sua uniao na escrupulosa obser- 
vancia dos preceitos raoraes do novo culto 
que se propagava. 



— 52 — 

Continuou esta situagao com a partilha do 
imperio rcmano em dous estados ; trans- 
ferio-se a sede principal para Constantinopla, 
as ribas do Bosphoro ; subordinou-se in- 
directa mas constantemente a cidade doTibre 
& capital do Oriente bem que on por pro- 
consules ou por imperadores independentes 
com o titulo de occidentaes se governasse 
algumas vezes, e aos mesmos intitulados 
imperadores do occidente que fixaram sua 
residencia em Ravenna, preferindo-a a 
Roma, por se temerem dos Ostrogodos, pri- 
meiros invasores da Italia. 

Aerupgao dos barbaros teutonicos, cha- 
mados pelos Romanes de Germanicos e que 
invadiram a Europa ; e o desapparecimento 
do Imperio do occidente no cahos e na anar- 
cliia em que submergio-se a sociedade de- 
pois das devastaQoes dos novos conquista- 
dores, lembraram aos habitantes de Roma 
a necessidade de delegar a auctoridade su- 
prema d consules, a pretores, e ao seu bispo, 

denominado Papa, por pretender desde o 
principio fundar superioridade sobre todos 
que governavam dioceses. 

Os bispos do occidente subordinavam-se- 
Ihe pela maior parte bem como os da Africa. 
Os do oriente, porem, escolheramnovoPapa, 
o prelado de Constantinopla, e d'abi derivou- 
se a divisao da egreja christa em duas, a ro- 
mana e a grega. 

Desde entao foi formando a egreja romana 
uma instituigao politica, cujo caracter nao 
perdeu ainda. 
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Pepino, o breve, successor dos reis frankos 
Merovegos, supplicado pelo Papa, acudio era 
soccorro de Roma contra os Lombardos que 
na Italia haviam substituido aos Ostrogodos, 
conquistou-lhes em 740 o exarcado de Ra- 
venna, de que estavamde posse, e fez delle 
doaQao a S. Pedro para seu patrimonio. 

Carlos Magno, rei dos Frankos, na era de 
800, confirmou a doagao do avo, e em Roma 
reconbeceu o Papa Leao III como senhor 
temporal de estado, ficando-lhe logo con- 
fiada e a seus successores a independente e 
geral auctoridade soberana. Em paga, de- 
clarou o Papa restaurado o imperio romano 
do occidente, que se extinguira havia quasi 
quatro seculos ; collocou a coroa de ouro 
sobre a cabega de Carlos Magno, e sagrou-o 
na Egreja de S. Pedro, em noite de natal, ao 
celebrar as ceremonias religiosas do cos- 
tume. 

Parte deste acontecimento notavel a 
origem do poder temporal do Pontificado. 0 
espiritual estava pelos fieis admittido e con- 
sagrado. Por morte de Carlos Magno passou 
o titulo de Imperador aos seus successores 
Frankos. que continuaram governando a 
Germania ou Allemanha. 

Era obrigagao destes soberanos, logo que 
aclamados reis, tomarem o titulo de Impe- 
rador, coroarem-se e sagrarem-se como taes 
pelas maos do Papa, em Roma. Revestidos 
de tao subida magistratura, intervinham na 
eleigao dos Pontidees, a qual era submettida 
a sua sancgao, e nomeavam uma auctori- 
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dade imperial que os representava em 
Roma, como suzerano do Estado. 

0 primeiro Imperador assim acclamado e 
reconEecido, depois de Carlos Magno, foi 
Otton I, que em Roma fez consagrar seus 
direitos. Luctas, por6m, e muitas vezes por- 
fiadas e sangrentas, assollavam as terras da 
Italia. 0 Imperador queria dominar absolu- 
tamente. Recalcitrava, nSo raro, o Pontifice 
de Roma, defendendo a independencia do 
s61o. Pretextavam de preferencia interesses 
e quest5es religiosas. Um e outro dispunham 
de partidarios no proprio seio da peninsula, 
e duas frac^Ses alcunhadas depois de Guelfos 
e Gibelioa, combatiam-se permanentemente 
pelo triumpho do imperialismo, ou do Pa- 
pado. Quantos crimes, perseguigOes, atten- 
tados se commetteram por causa dos odios 
provenientes das brigas do Imperador e do 
Pontifice I A Italia dividira-se em pequenos 
estados, republicanos ou feudaes, e entre elles 
um havia, Normando, que preponderava na 
Sicilia, Napoles e Calabria ; todos tomavam 
parte nas bellicosas contendas travadas entro 
o Imperador e o Papa. 

Por pleiQS.o dos senhores feudaes germani- 
cos, leigos e ecclesiasticos, como era uso na 
Allemanha, succedera em 1056 no reino 
franko-germanico a Henrique III Henrique IV 
seu filho, ambos da casa da Franconia. Jci en- 
tao estava extincta a stirpe de Carlos Magno 
na Allemanha,bem como na parte de seus do- 
minios, que se denominou reino de Franca. 
Era entao na Allemanha menor ainda o 
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principe, e sizanias, intrigas e luctas susci- 
taram-se entre os bispos e os duques e mar- 
graves que ambicionavam a suprema aucto- 
ridade e regencia dos Estados. 

A dynastia Vrs ka deixta em FranQa e 
na Allemanba firmado e enraizado o ele- 
mento feudal, e portanto os intitulados reis 
eram muitas vezes subjugados por estes fi- 
dalgos. 

Perscveravam sempre em Roma,bemcomo 
em toda a Italia, os dous partidos com pre- 
tengoes oppostas, e a briga assentava princi- 
palmente em querer cada um delles ter Pon- 
tifice que Ihe fosse dedicado. 

Influencia exlensa, poderosa, quasi illimi- 
tada exercia entao entre os ecclesiasticos um 
simples frade, benedictino, cbamado Hilde- 
brando, de baixa origem, filho de um carpin- 
teiro. Nascera na Toscana entre os annos de 
1015 e 1020, e fora tirado da abbadia de 
Cluny pelo Papa Leao IX que o conhecera, e 
elevado ao cargo de subdiacono, que conser- 
vou sem ambicionar outras maiores honra- 
rias. Foi sua id6a constante emancipar-se 
o papado da auctoridade do Imperador ; pro- 
cederem livremente o clero e povo romano a 
sua eleigao; governar o pontifice k egreja 
catholica como directo successor de S. Pedro 
e vigario de Christo, sem que interviesse rei 
ou potencia civil e estrangeira ; levantar-se 
acima de todos os monarcbas, como o pri- 
meiro e superior, o Pontifice Romano ; e 
moralisar e tornar independente do poder 
civil o clero, abolido o uso das investiduras, 
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ou nomeaQoes pelos monarchas, para que 
fosse exclasivarnente empregado da reli- 
giao e para que na Egreja encontrasseni os 
Poutifices todo o apoio necessario. Pro- 
cederia de tao audazes designios de um 
benedictino a independencia da Italia, cur- 
vada at6 entao a Gregos, Ostrogodos, Lom- 
bardose Franko3, e depois a AUemaes. 

A acQSo dos Imperadores na escolha e de- 
posigao dos Poutifices, uas investiduras dos 
cargos ecclesiasticos, uEo se manifestava tao 
prejudicial as creugas religiosas e a tranquil- 
lidadee bem estar dos povos itaiianos? 

0 Papa Alexandre II, dirigido por Hilde- 
brando, ordenou quenaoexercesseauctorida- 
de o prefeito imperial esenaocuuhasse a nova 
moeda com a effigie de Henrique IV, emquanto 
elle se nao coroasse Imperador em Roma. 

Ao receber depois a noticia de que Henrique 
IV desejava repudiar a consorte para o que 
convocara concilio de bispos germanicos, o Pa- 
pa enviqu ao Concilio reunido em Fancfort, 
afim de julgar apretengao regia, umsacerdote 
de nome Damiao, com instrucgoes terminan- 
tes de oppor-se ao divorcio, e de applicar ao 
rei e aos juizes quando o deciiissem excom 
munlioes ecclesiasticas. Conseguio com saa 
influencia salutar defender e salvar a moral 
e costumes parfciculares e publicos, obstan- 
do as pretengOes do monarcha. 

Entrava tambem no systema de Hildebran- 
do tornar o pontilic© unico poder espiritual do 
mundo christao, considerados sob este ponto 
de vista subditos quer os imperadores e reis, 
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isso alargar suas vistas para a Italia politica, 
libertal a do jugo estrangeiro quo Ihe pesava 
e alquebrava as furgas, ja quando de im- 
peradores gregos e romanos, ja depois sob 
chefes godos, vandalos e lombardos, e ulti- 
mamente allemaes pelo direito adquirido 
pellos reis Frankos. 

Quando executava assirn Alexandre II os 
intentos de Hildebrando, sobreveio-lhe a 
raorte em 1073. Clero e povo romano accla- 
maram papa a Hildebrando no meio de 
applauses enthusiasticos e sem que se pro- 
cedesse a eleigao regular. 

Ao principio nao Hies acquiesceu aos de- 
sejos Hildebrando, mas cedeu Ihes por fim, 
investindo se da thiara e tomando o nome de 
Gregorio VII 

Da Germania exigio-lhe Henrique IV expli- 
cagoes do seu procedimento e declarou que 
n3,o admittiao facto da acclamagao. Ou por 
prudencia, ou conscienciosamente, respon- 
deu ihe Hildebrando que se na,o sagraria sem 
seu assentimento e approvagao, e que accoi- 
tara o poder coagido pelos votos populares 
unisonos, que Ihe exigiram se sacrificasse 
pelo bem publico e da Fgreja. 

N3,o perdeu tempo, todavia, Gregorio VII 
para assegurar se de auxilios e soccorros 
dos Normandos da Sicilia, dos reis de Ingla- 
terra e Franga, e de vario^. duques soberanos 
de estados na Italia, preparando se para a 
lucta e resistencia, caso Henrique IV o con- 
trariasse. 
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Henrique dodavia, que bastantes tra- 
balhos sustentava na Germania contra os 
senhores feudaes, considerou melhor conci- 
liar-se e approvou a eleipao de Gregorio VII 
aceitando-lhe as explicagoes como satis- 
factorias. 

Ninguem egualava a Hildebrando em re- 
solugoes e em energia de acgao: nao temia 
comprometter-se ; nSo Ihe faltava coragem 
para arrostar indisposigoes de poderosos; era, 
al6m disso, profunda e conscienciosamente 
religioso, instruido nas sagradas escripturas, 
ornado de virtudes selectas, e de infinita 
caridade : como subdiacono e conselbeiro do 
Vaticano propuzera constantemente refor- 
mas tendentes a melhorar os costumes do 
clero, moralisal-o, instruil-o e impor-lhe k 
vida regras de santidade. Logo que foi Papa 
restabeleceu a lei do celibato dos padres, que 
nao era executada, nem obedecida, bem que 
Ja antes decretada. Quern pertencesse a 
Egreja devia, em sua opiniao, consagrar se 
exclusivamente ao service divino e nao 
agarrar-se a bens da terra pelos lagos do 
matrimonio. Posto que nao conseguisse em 
seu pontificado a execugao rigorosa desta 
disposigao, porque muitos bispos se Ihe de- 
clararara adversos, certo 6, comtudo, que 
Gregorio VII logrou com sua providencia, 
mais politica, talvez, que religiosa, chamar 
ao servigo da Egreja maior numero de fer- 
vorosos adherentes e interessados, destacan- 
do os de cuidados e inquietagOes de mulher, 
fllhos e familias para so se occuparem com 
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as obrigaQoes divinas. Prohibio tambem que 
os ecclesiasticos fossem nomeados e inves- 
tidos de cargos pelos reis, senboresou aucto- 
ridades seculares, no intuito de despren- 
del-os de sujeigao aos estranhos, e de subor- 
dinal-os de preferencia a Curia Romana, con- 
demnando com penas severas espirituaes 
todo o contracto de compra e venda de em- 
pregos da Egre a. Esta ultima resolugao foi 
que produzio maior irritaQSo nos animos dos 
monarchas, e appellida-se na historia — 
questao de investiduras. 

Como ousava Gregorio VII algar a hombri- 
dade pontificia acima de todos cs poderes da 
terra ? 

Encontramos cm suas cartas particulares 
os seguintes principios, que reproduzimos 
textualmente: « 0 mundo 6 regulado por 
duas bases, o sol que 6 a maior, a lua mais 
pequena. A potencia apostolica representa 
o sol, e a lua a potencia dos reis. Ora, como 
a luarecebe a luz do sol, assim os impera- 
dores, os reis e os principes recebem a sua 
auctoridade do Papa, e este s6 de Deus tern a 
sua. E', pois, o poder da cadeira de Roma 
superior & dos thronos, e os reis devem 
submiss§,o e obediencia ao Papa. Se os 
apostolos podem ligar e desligar no ceo, 
com mais razSo podem dar e tirar na 
terra imperio, realezas, principados, con- 
dados e toda aespecie de bens. Sao os juizes 
espirituaes, e portanto devem ser os tem- 
poraes. Ora, o Papa 6 o successor dos apos- 
tolos, successor de S. Pedro na sua cadeira, 
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o vigario de Christo, e portanto superior a 
todos. » 

Bern nao decorrera muito tempo,< pare- 
cendo at6 que nao divergiam o Imperio e o 
Pontificado, quando novas lutas surgem. 
Henrique IV, victorioso dos Saxoes, recome- 
gara as hostilidades contra os ecclesiasticos 
daquelle paiz, apoderara-se dos bens de 
abbadias e conventos, depozera bispos, e no- 
meara substitutos para os cargos vagos. Pro- 
testou immediatamente Gregorio VII contra 
a invasclo dos seus direitos, e ameagou-o 
com castigos da Egreja. Renovaram-se as bri- 
gas, e tanto Henrique na Germania, como o 
Papa em Roma, encontraram inimigos e par- 
tidarios. Contra Gregorio VII rompeu uma 
conspiragao em Roma, urdida pelos adhe- 
rentes de Henrique IV. Officiava o Pontifice 
na noite de Natal de 1078, na basilica de 
Santa Maria, quando hordas de homens 
armados ponetraram no templo, espancaram, 
e affugentaram o povo, arrancaram do altar 
o Papa, feriram-no na fronte, rasgaram-lhe 
as vestes sagradas, e conduziram-no preso 
para uma torre fortificada por um Cencio, 
cbefe da facgao imperialista, em um dos su- 
burbios proximos da cidade. 

Correu e divulgou-se a noticia pela cidade; 
armou-so o povo immediatamente e bem que 
sem ordem assaltou a torre, obrigou osguar- 
das a fecharom as portas e formou-lhe re- 
gular assedio Atemorisado Cencio, e conhe- 
cendo que estava pcrdido logo que ouvio os 
alaridos das multidoes que ameagavam o 
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forte, e divisou-lhes o numero consideravel, 
pensou que o unico meio de salvar-se depen- 
dia do proprio Papa: langou se-lhe aos p6s 
sapplicando Ihe perdao, e declarando-se arre- 
pendido.^ Com a mesma placidez com que se 
deixara insultar e manietar na basilica, sem 
que manifestasse o menor iudicio de susto, 
tendo agora prostrado a suas plantas sou 
perseguidor, deitou-lhe Gregorio VII o seu 
perdao, exigindo apenas que se penitenciasse 
e espiassp seuscrimes emalgum convento re- 
mote. Dirigio-se entao o Papa a janella para 
avisar ao povo de que estava salvo e para 
recommendar-lhe socego. 

Abertas as portas declarouoPapa que con- 
cedia liberdade a Cencio, e partio a pe acom- 
panhado de todo o povo para a basilica. Ahi 
continuou at6 ao fim a solemnidade, que co- 
megara, e que fora coagido a suspender. 
Amanbecia ja o dia 25 de Dezembro. 

Cencio dirigio-se para a Allemanha cjm 
muitos cumplices do seu attentado. Rece- 
beu-os benevolamente Henrique IV e escre- 
veu a Gregorio VII defendendo-os, accusando 
o Pontifice de tyrannia e despotismo, e de- 
clarando-lhe positivamente que nao cedia 
dos seus privilegios e regalias de nomear e 
deraittir bispos e auctoridades ecclesiasticas 
na Allemanha, de investil-as de suas insi- 
gnias, de empossal-as dos seus cargos; o de 
enviar delegados para governo civil deRoma. 

Respondeu-lhe energicamente Gregorio VII 
reivindicando suas prerogativas e indepen- 
dencia como successor deS. Pedro, respei- 
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tado pelo^Imperadores Frankos e todos os 
reis da terra; intimou-o para nao investir 
nem um clerigo na Allemanha sem ordem e 
nomeagao sua apostolica; censurou-o pela 
pretenQSo dada a excommungados e amea- 
qou-o com a applicagao das penas depen- 
dentes da Egreja. 

Convocou Henrique IV um concilio de pre- 
lados allemaes em Worms. Formulou uma 
accusagao contra Gregorio YII. Imputava- 
Ihe sortilegios e actos de magia. Apresenta- 
va-o como inimigo da religiao, perseguidor 
do clero, despota e tyranno no governo da 
Egreja e invasor das attribuigoes do impe- 
rio. Nasceram naturalmente deste libello as 
legendas e fabulas populares attribuindo a 
Gregorio VII ter pacto com o diabo, e exercer 
artes de nicromancia. Decidio o concilio 
que fosse Gregorio VII deposto do throno e 
nomeado outro Papa que se investisse da 
tliiara, cabendo ao rei e imperador o cumpri- 
mento da sentenga por meio das armas, 
quando se Ihe nao sujeitasse o padre Hilde- 
brando. 

Partiram embaixadores para Roma e 
emmissarios para a Italia incumbidos de 
levantarem os povos contra o Papa e de fa- 
zerera proceder & eleiga,o de outro que o sub- 
stituisse na cadeira de S. Pedro. 

Nao se amedrontou Gregorio VII. Era oc- 
casiao de reunir se o synodo annual de bis- 
pos, abbades e ecclesiasticos de eievada ca- 
tegoria, e bem assim de principes italianos, 
que Ihe eram devotados, e que costumavam 
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comparecer em Roma para esta funcgao 
religiosa. Mais numeroso que nunca fora, 
notava-se agora o que congregou-se naEgre- 
ja cle S. Pedro. 

Concorreram muitosprincipes leigoseentre 
elles a princeza Mathilde, filha e herdeira do 
marquez Bonifacio, e que reinava na Tosca- 
na, Placencia, Parma e parte da Lombardia. 
Ella era casada com Gozelao, duque de Lo- 
rena, mas vivia separada do marido e parti- 
Ihava iddas favoraveis k supremacia do Pon- 
tificado Romano. Agradavam-lhe alem disso 
os costumes severos, e caracter elevado e 
moralisado do Pontifice, ja pelas virtudes 
que o adornavam, ja pela fe religiosa que 
professava exemplarmente. 

_ Deu-se conhepimento a assembI6a da de- 
cisSo do concilio de Worms, e dc s actos de 
Henrique IV, offensives da liberdade da 
Egreja e dos direitos da cadeira de S. Pedro. 
Unanimemente declarou-se o synodo favora- 
vel a Gregorio VII, e prometteu-Ihe plena 
adhesSo e apoio. 

Nao tardou Gregorio VII em fulminar ex- 
communliao maior contra Henrique IV, e 
sua deposigSo do throno germanico, orde- 
nando aos subditos o n3,o reconliecessem 
mais como soberano, aos catholicos cortas- 
sem todas as suas relagoes com elle e com os 
mais excommungados incluidos em uma 
lista publicada, e que comprehendia os bispos 
allemSes que tinham assignado a sentenga 
proferida no concilio de Worms. 

Espalh^ram-se logo pela Allemanha as 
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suas encyclicas. Remett^ra-as aos bispos, 
abbades e priores, recommendando-lhes a 
leitura nas Egrejas, na occasiao de celebra- 
rem-se os sacramentos. Transmittira-as aos 
duques da Baviera, Saxonia, Carintia, Lo- 
rena, Suabia e aos mais senbores feudaes 
de inferior escala, pedindo-lbes defendessem 
os direitos da Egreja e de S. Pedro contra 
as violencias de Henrique IV, e affirmando 
que Ibes competia eleger novo rei que gover- 
nasse o Estado, porquanto eram todos iguaes 
na jerarcbia. Accrescentava que nao se 
eximiria de perdoar, quando arrependidos, 
quer o rei quer os bispos excommungados, 
provassem obediencia & religiao e implo- 
rassem a graga do Pontifice. 

Prodigioso foi o effeito produzido no seio 
das populagoes supersticiosas ; grande parte 
dos bispos cumpriram as ordens de Roma ; 
os animos se exaltavam, fugia-se da presen- 
ga e vista do rei, e cada dia que se passava 
diminuia o numero dos partidarios imperia- 
listas. Para, mais amedrontar as massas ig- 
norantes e affastal-as da submissSo devida 
ao monarcba, espalbavam-se boatos aterra- 
dores. Morrera repentinamente um dos mais 
resolutos campeoes de Henrique IV. Pro- 
pagou-se que do ceo viera o castigo por se 
declarar inimigo do Papa, e que se notara 
que um raio repentinamente Ihe penetrara 
em casa, e Ihe ficara queiraado o corpo. Sus- 
tentador acerrimo de Henrique, o bispo de 
Utrecht, orando na cathedral, fora assaltado 
de uma syncope, e n3,o pode terminar sua pre- 



dica. Fallecera em delirio, resultado da su- 
bitaenfermidade, que o ferira. Accrescentava 
o vulgo queos demonios, emderredor dolsito, 
es: eravam que elle se dnasse para arrasta- 
rem-!hea alma e encerrarem-na no inferno. 
Nao houve successo natural por menos im- 
portante que nao fosse aproveitado para dar 
corpo a justiga do Papa^ e fazer acreditar 
em castigos dos que recalcitravam contra os 
decretos do successor de 3. Pedro, represen- 
tante de Deus na terra. 

Emquanto Gregorio VII conservava-se 
tranquillo em Roma, atemorisava-se assim 
Henrique IV diante de symptomas terriveis 
que comegaram. Sublevaram-se de feito os 
Saxoes contra sua auctoridade; abriram con- 
ferencias secretas contra elle varios duques, 
margraves, arcebispos e abbades. Separa- 
ram-se do rei alguns prelados excommun- 
gados, e correram para Roma implorando 
perdao e confessando se arrependidos. 

Era Henrique IV orgulhoso, cruel e vin- 
gativo. Nao Hie faltavam por essa razao 
inimigos. Accrescentava-se-lhe o numero 
em consequencia das superstigoes religiosas 
que dominavam os espiritos dos povos, e do 
exemplo dos que se viram sempre para o sol 
que se levanta, e aproveitam a occasiao 
para apedrejar o que tomba do lado op- 
posto. 

Atrazadas em luzes como estavamas mas- 
sas populares, quer das camadas superiores, 
quer das medias, quer das infimas, em que 
as sociedades humanas se dividiam, o im- 
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previsto e o fortuito expHcavam-se por inter- 
vengao sobrenatnral ; os ma is frequentes 
cursos da natureza, os raios, as tempestades, 
os terremotos, passavam por avisos do cdo ; 
curavam-se os doentes mais com as reli- 
quias dos santos que afugentavam os demo- 
nios que com medicamentos erapregados ; 
era Deus a palavra unica do grande enigma 
da humanidade ; tiido se explicava pela von- 
tade de Deus, tudo-em Deusse resolvia: nao 
era o Pontifice Romano seu representante 
na terra ? Impeccavel como S. Pedro ? 

Os duques da Baviera, Suabia e Carintia 
juntaram-se emvarios logares, e resolveram 
convocar em Tribur, asribas do Rheno, para 
Novembro proximo, uma dieta iricumbida de 
por fim aos males que perturbavam a paz 
da egreja catholica, convidando para ella os 
eleitores, m mgraves, padres, bispos e ab- 
badesda Allemanha. Foi em Tribur nurae- 
roso o concurso, e abi resolveu-se que uma 
dieta geral se abriria em Augsburgo no anno 
seguinte, afim de julgar a Henrique, excom- 
mungado pelo Para, e de, quando assentada 
sua deposigao da corda, eleger outro rei que 
occupasse o throno mais dignamente. De- 
cretou-se egualmente que se supplicate ao 
Pontifice seu comparecimento e que accei 
tasse a presidencia da Dieta. 

Favoreciam assim os aeontecimentos ao 
Papa, que na Italia nao temia adversaries, 
bem que na Lord bar dia contasse alguns 
entre os proprios bispos. ^onheceu Henrique 
que Ihe convinha teraporisar, e escreveu 
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aos duques e prelados allemaes pedindo-lhes 
a suspeasaodas suas resoluQoes, promettendo 
inteira justiga aos aggravos que Ihe attri- 
buiam e affiangando-lhes suas sympatbias 
e amizade perpetua. 

Mais animados os conjurados logo que 
notaram os temores do rei, responderam-lhe 
que no intervallq de tempo ate a convocagao 
e reuniao da Dieta em Augsburgo se reti- 
ras>e elle para Spire, conservasse caracter 
particular, nao exercesse acto magestatico, 
ate que pudesse defender se e livrar-se das 
excommunhoes da egreja. 

Como era podercsa a palavra do Pontifice 
de Roma ! Nao alcangaria comtudo tanto, se 
nao se suscitassem tambem indisposigoes dos 
subditos contra arbitrariedadese despotismos 
de Henrique IV ! 

A Henrique IV espantaram os aconteci- 
mentos ; prostraram-lhe o animo, despiram- 
no de toda a coragem. Os espiritos violentos 
sao os que mais facilmente se abatem nas 
crises imprevistas. Resolveu partir inespe- 
radamente da Allemanha, seguido apenas 
pela consorte e alguns criados e amigos. 
P6z-se a caminho viajando como particular 
obscuro atiavessou em 1077 os Alpes e pe- 
netrou na Lqmbardia, deciiiido a conciliar-se 
com Gregorio VII, e a satisfazel-o nas suas 
exigencias esoerando occa dao para exercer 
suas prerogativas, Nao Ihe era mais airoso 
receber perdao do Papa que humilhar-se a 
uma assemblea de duques e bispos Allemaes, 
que se deviam considerar seus vassallos ? 
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Posto que acolhido com alegria pelos Mil- 
lanezes, que se offereceram a marchar as 
suasordens, e sustentar-lhe os direitos, con- 
tinuou elle sua viagem para Roma. Chegou- 
Ihe em Parma aos ouvidos que o Papa acha- 
va-se no castello de Canossa, em Toscana, 
o qual pertencia a Condessa Mathilde. Di- 
rigio a esta soberana uma mcnsagom. pe- 
dindo-lhe sua intervengao para com Grego- 
rioVII, afim de queo acolhesse benevolamente 
e Ihe levantasse a excommunhao, que ihe 
fulminara. Respondeu o Papa ao principio 
que na Dieta de Augsburgo decidiria acerca 
de suasorte. Instado, porem, e ardentemente 
pela princeza, permittio o Pontifice que o rei 
entrasse no castello, com vestes de peni- 
tente, camisa e calgas de algodao, sem capa 
nos hombros, sem cbapeo na cabega e sem 
sapafcos nos pes, para pocler receber a absol- 
vigao. 

Sujeitou-se Henrique IV. Abriram-se Ihe 
os portoes de ferro, baixaram-se-lhe as 
pontes levadigas da fortaleza. So ao rei, to- 
davia, foi consentida a entrada, e apenas 
dentro da primeira esplanada recebeu ordem 
para esperar as resolugoes do Papa. Reinava 
um inverno bastante rigoro^o ; tres dias e 
tres noites ficou Henrique IV exposto as in- 
temperies do tempo, no meio do terrago des 
coberto, alastrado o chao de neve, tiritando 
de frio, e recebendo apenas para nutrir-se 
caldos fracose mal pre parados, sem que nem 
um guarda Ihe dirigisse a palavra ou respon- 
desse a suas perguntas. 
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Apos tao dura penitencia, e ao raiar o 
quarto dia, foi entao conduzido a presenga de 
Gregorio VII, que levantou a excommunhao 
e perdoou-lhe os peccados, depois que o rei 
caliio dejoelbos a seus pes e iraplorou-llie a 
graga. Impoz Ihe, comtudo, a condigao de 
comparecer no logar e dia que Ihe fossem 
designados para saber se Ihe seriam conser- 
vadas a auctoridade r6gia e as insignias ma- 
gestaticas. 

Deixou Henrique o castello de Canossa, 
offendido em seus brios, cobertode vergonha, 
anci )SO de vinganga. Voltou para Alle- 
manha, e ahi encontrou um novo rei accla- 
madq em seu logar, Rodolpho, duque da 
Suabia, quo 03 magnatas germanicos Ihe 
oppuzeram logo que tiveram noticia de sua 
vkigema Italia e antes que elles se reunis- 
semem Augsburgo. 

Appellou Henrique para seus partidarios e 
conseguio levantar umexercitoquelhe apres- 
taram os amigos dedicados, que, levantada 
sua excommunhao, ousaram tomar sua de- 
feza. Travou-se na Allemanha uma guerra 
porfiada, sangrenta, que durou cerca de tres 
annos, e em que se alternarara successes 
oppostos. Fallecendo, no emtanto, seu com- 
petidor Rodolpho de Suabia, dispersou-se 0 
partido rebellado contra a autoridade de 
Henrique IV, e elle recobrou sua soberania e 
auctoridade. 

Seguro e garantido na Allemanha, tratou 
Henrique de invadir a Italia e de vingar-se 
de Gregorio VII. 
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Seguio compoderosase aguerridas hostes : 
ainda a condessa Mathildeealguns senhores 
de territorios italianos pretenderam oppor- 
se-lhe & marcha. Nenhum obstou-lhe, to 
davia, os passes, e, maltratados em campo 
razo, fugiam assustados diante de suas 
tropas. De forgas militares nao dispunha o 
Papa, e para Roma encaminhou-se livre- 
mente Henrique IV, depois de ter devastado 
os campos florentinos. 

Assediou Roma, e tres vezes assaltou-a 
em vao ; na quarta penetrou, todavia, pelo 
lado de S. Joao de Latrao, e obrigou o Papa 
a refugiar-se no castello de Santo Angelo, 
abandonando-lhe a cidade 

Mandou Ihe entao Henrique propor que 
na egreja de S. Pedro o reconhecesse, co- 
roasse e sagrasse Imperador Romano, como 
rei que era de Allemanba e successor de 
Carlos Magno ; compromettia se, executada 
esta solemnidade, conciliar se com elle. 

Bern que sem esperangas de soccorro, nAo 
permittio o animo altivo de Gregorio VII 
tratar com o rei, e menos adherir-Ihe as pro- 
postas. 

Recusou-lhas peremptoriamente, e exigio 
que Henrique IV Ihe impiorasse perdao, e 
se penetenciasse publicamente. 

Declarou-o entao Henrique IV deposto da 
thiara e do throno; convocon um concilio de 
padres que elegeram papa A um clerigo que 
tomou q nome de Clemente, e empossou-se 
do Vaticano, das basilicas romanas, e da 
auctoridade pontificia. Por elle foi coroado a 
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imperador Henrique IV, que, deixando asse- 
diado o caslelld de Santo Angelo, partio 
de Roma no intuito de repelJir resis- 
tencias de italianos. que desciam da Toscana 
em favor do papa? enviados pela intrepida e 
virtuosissima condessa Mathilde. 

Acudio, no emtanto, o Normando Roberto 
Guiscard, rei da Italia meridional. Bateu e 
venceu os soldados e parlidarios de Hen- 
rique IV, que estacionavam em Roma e sens 
arredores; tomou conta da cidade, libertou 
o Pontilice e restituio-lhe a auctoridade. 

Roubou, porera, e iificios, casas e egrejas ; 
destruio propriedades; langou fogo em varies 
sitios, e so desamparou Roma movido pelos 
rogos e lagrimas do Papa, que, enternecido 
pelas desgraQas da infeliz cidade, abaixou-se 
a atirar-se-lhe aos pes e a implorar-ihe 
a retirada de sua desenfreada soldadesca^ 
cuja presen^a indignava os habitantes de 
Roma. 

Mellior fdra deixar-se viotimar por Hen- 
rique IV. que pelo Normando Guiscard ! 
Aquelle pouparia a cidade ; este imitou os 
antigos barbaros dos seculos V e VI 1 
Volveu, porem, logo Henrique IV para 
Roma, e Gregorio VII, temeroso de vin- 
gangas partio para o sul da Italia, atraz do 
oxercito retirante de Guiscard. 

Chegado a Salerno cahio o Papa grave- 
mente doente, e apos soffrimentos prolon- 
gados, terminou sua existencia terrestre ^ 5 
de Maio de 1085, com cerca de setenta 
annos de edade repetindo em voz alterada : 
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vina. Haveria um perigo quando trium- 
phasse completamente uma autocracia theo- 
cratica. Vencedora, todavia, ena parte ; dei- 
xando aos poderes civis funcQoes que so 
elles devem exercer ; chamando-os a con- 
cordia, salvava a humanidade, porque lem- 
brava-Ihes a consciencia, attribute que se 
pdde dizer desprezado eatao entre tSo bar- 
baros habitadore^ das nagoes occideutaes da 
Europa. Da apurado ecclectismo. das sepa- 
ragoes iudispensaveis entre o temporal e o 
espjrituai, eque surgio acivilisagao raederna, 
que da a Deus o que 6 de Deus, e aos 
bora ens o que 6 dos bom ens. As religioes 
sao os unicos e poderosos elementos que 
suffocam os maos instinctos da nossa raga, 
e pro iuzem a victoria d >s bons, que partem 
da, consciencia. 

Causara actualraente sensivel estranheza 
o contexto de maxiraas apregoadas por Gre- 
gorio VII : « A egreja romana, dizia elle, 
e funda !a por Deus ^omente ; p6de o papa 
depor bispos, principes, monarchas, porque 
6 superior a todos os potentados da terra ; 
an null ar decisoes alheias, sem que ninguem 
possa infringir e nem revogar as suas deli- 
beragoes ; julgar e condemnar a todos. sera 
ser susceptivel de ser julgado por ninguem 
da terra ; nunca erra e nao pode en ar, 
porque, apenas eleito, reveste-se dos meritos 
de S Pedro. » 

Nao se aprecie, porem, a theoria de Gre- 
gorio VII pela nossa 6pocapresente, Ej mist6r 
applicar o escalpello e reconhecer o fundo 
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da ferida para se comprehender a sociedade 
de cntao, estudal-a nos sens costumes, ten- 
dencias, id^as, superstiQoes, barbaria e 
ignorancia quasi completa em quo. cahira 
com o naufragio do Irnperio Romano. Asy- 
lavam-se ainda restos de luzes na Egreja,em 
torno da qual gyravam reis, proconsules, 
magnatas, populagoes mergulhadas nas tre- 
vas e eivadas de vicios hediondos. Nem reis, 
nem nobres, e menos povo sabiam ler. 
O lago unico que approximava entao os 
homens tao differentes de origens, tradK 
goes, governo e lingua gem, era um culto que 
se nao escravisasse ao poder temporal dos 
monarchas e senhores feudaes do tempo. 
Para conseguir a liberdade da Egreja neces- 
sitava se do reconhecimento de um so chefe 
que a concentrasse e amparasse, e que, pro- 
clamando o direito, a moral e a justiga.resis- 
tisse aos caprichos, desmandos, arbitrarie- 
dades, violencias, ambig5es, crueldades e 
despotb mos dos mandoes politicos tao des- 
tituidos de sentiraentos bumanos. 

Nao seria maior calamidade para a era, 
de que tratamos, eate para o futuro da civili- 
gao, qne so a forga material prevalessesse ? 

Quo os Atilas, os Gensericos os impera- 
dores Tudescos se nao contivessem diante 
da palavra de um anciao santo de virtudes, 
e mais ou menos ornado de luzes, bem que 
nao dispuzesse de exercitos ? 

Exagerou-se. nao ha duvida, Gregorio VII, 
e com netteu erros lamentavels; mas para 
honra--Ihe a memoria, e reconhecer Ihe a 
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superioridade do genio, baste saber-se quo 
conseguio moralisar o cdero, regenerar a 
Egreja'e levantar o espirito dos italianos, 
lembrarido-lhes a libcrdade e independencia 
do sokd' 

A Gregorio VI[ nao sobreviveu muito 
tempo Henrique IV da Allemanha. Deixara 
em RomaGnibertOjCom o nome de Clemente; 
mas o povo nao reconheceu-o como succes- 
sor de S. Pedro, appellidou-o anti-papa, e 
expuloou-o da cidade eterna. Resultou uma 
verdaleira revoluqao na eleigao dos Pon- 
tifices. 

D'ahi per diante so cardeaes e bispos, re- 
unide s em conclave a effectuaram, sem que 
mais precisasse da sancQao ou approvagao 
dos intitulados imperadores. 

0 novo Papa eleito em Roma, Urbano II, 
renovou os anathemas de Gregorio VII con- 
tra Henrique IV, e poderommente concorreu 
com snas encyclicas, para que nova revolta 
rebentasse na Allemanha. 

De volta para sen reino deparou Hen- 
rique IV novas opposigoes armadas pela no- 
ticia de sua nova excommunhao. Sens pro- 
prios glhos sublevaram-se, considerando-o 
excommnngado, e nao quizeram mais com- 
municar-se com o pai. 

Posto que apoiado em forga armada, te- 
mia-se Henrique IV de ciladas, traigoes e 
assassinates, suspeitando sempre que Ihe 
seria pontraria a sorte. Na Dieta que convo- 
cara em Mayenga, no intuito de congragar-se 
com o filho Henrique e com os duques e ma- 
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gnatas que se llio mostravam infensos, foi 
repentinament'e preso, obrigado a despir-se 
das insignias da realeza, e a assignar re- 
nun cia da coroa, Nao tardou em ser encer- 
rado na fortaleza de Ingelhein, emquanto o 
filho se fazia eleger rei, e se empossava do 
throno. 

Escape de Ingelhein por esforgos de alguns 
amigos e partidarios, audou erranle, fugido, 
dormindo em choupanas rusticas, envere- 
dando caminhos desert .s, comendo o que a 
commiseraQao particular Hie dava para ali- 
mentar-se, ate que chegou a Liege e encon- 
trouasylonos pagos do Bispo. Nao durou 
ahi dous mezes, e finou-se ralado de remor- 
sos desesperados. 

Mandou o o Bispo enterrar na cathedral: 
revoltou so, porem, o povo da cidade, arran 
cou do tumulo o cadaver e arrastou-o para o 
campo como unico jazigo dos excommun- 
gados. Cinco dias conservou-se o corpo 
exposto as intemperies da atmosphera e a 
voracidade dos animaes carnivoros e das 
aves de rapina. Almas piedosas em uma 
noiteo recolheram, todavia, e o transporta- 
ram para Spire, onde, as escondidas, se- 
pultou-se, ate que se puderam celebrar-lhe 
exequias quando o Papa Pascual II declarou 
levantada a excommunhao que Ihe fora ful- 
minada. 



Guilherme Tell 

Quanto e admiravel e encantador o laga 
dos quatro cantoes, na Suissa ! Montanhas 
o cercamaltaaadas ; mil cascatas brotam das 
veias que el las parecem abrir; aqui preci- 
picios ameagadores, grutas de penedos ; alii 
uma ou outra pequena campiaa estendida 
qual cortina verde, onde pulullam lindos 
chalets, pastam rebanhos de ovelhas, de 
vaccas, de cabras,e esvoa^am, chiaudo, ban- 
dos de aves alegres ; mais ao longe como 
que escondidos, mares de gelo simulando o 
encapelar das ondas ; esta ou aquella aldeia 
pendurada dos morros ou dispersa pelas 
praias irregulares do lago. A" uin canto a 
banhar-se como odalisca em suas formosas 
aguas, a cidade de Luzerna, contornada de 
frondosos arvoredos. 

Tudo alii falla, canta, resoa aos ouvidos, 
correspondendo aos encantos mysteidosus do 
coragao : o susurro dos ventos, os g midos 
da noite, o murmurio das aguas, o cicio dos 
arbustos, o eco das vozes humanas pelos 
pittorescos descampados, o som da buzina do 
caQador ; o cantico do barqueiro a procurar 
o®. cardumes dos peixes ; a barmonia da 
gaita langidapelo rudepegureiro ao p storear 
as manadas de gado, tudo penetra ate o in- 
timo d alma. 
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E' uma terra singular, um mundo a parte, 
t5,o differente dos demais paizes da Europa ; 
encravada no meio delles, mas separada 
por serras alcantiladas, e retalhada por 
lagos pittorescjs que a embellezam e vi- 
viTicam 1 Nao perde jamais sua lerabranga o 
feliz mortal que a visita e admira. 

Habita-a um povo pastor e industrioso, 
modesto e entretanto bravo e intrepido, cioso 
de sua independencia, vivendo, nao vege- 
tando" em vida patriarchal, de costumes sin- 
ceros e innocentes ; Jivre cada um, em seu 
cantao, no seu pequeno Estado, sem que se 
sujeite a mandSes, sem que se curve a 
resolugoes arbitrarias. 

Serviram-lhe de muralhas para a defensa 
naciosal essas serranias, cujos cumes recor- 
tados parecem desapparecer na atmosphera; 
sustentaram sua liberdade os bragos valen 
tes de seus filhos ; auxiliam-lhe a autonomia 
esses mesmos quatro grandes Estados que 
a rodeiam, Allemanha, Austria, Franga e 
Italia, que lutando pela influencia externa 
fundam um equilibrio politico europGo na 
manutencao da pequena republica, que 
reune federalisados numeros >3 can toes de 
raga allema, de raga franceza e de raga ita- 
liana, amigos entre si, sem zelosnemciu- 
mes uma da outra e governando-se sepa- 
rada e independentemente, emquanto que 
lagos geraes as prendem para o bem com- 
mum e para garantia da liberdade e da inde- 
pendencia patria. 

E' simples a historia da Suissa : despida 
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de peripecias, de commogoes, de^guerras e 
de scenas dramaticas. Arde a Europa em 
guerra em derredor, e pelos lados ; bempou- 
cas vezes se convulsiona a Suissa com pe- 
quenas dissengoes intestinas, que felizmen^e, 
apenas irrompidas, com geilo e tino se aba- 
tem quasi immediatamente ; como que exis- 
te esquecida no mundo. Nao escapa, no em- 
tanto, a legencla ; que e fructo da imagina- 
gao, dos raptos e sonhos populares, pels que 
deriva tambem deum infundado patriqtismo, 
que consiste em realgar faganhas, ou impro- 
visar episodios surprebendentes. 

Pode se todavia dizer que so a dous acon- 
tecimentos notaveis da sua bistoria ligam-se 
legendas, mas que sao pelo povo acredita- 
das e repetidas todas as noites em torno da 
lareira, ao crepitar do fogo que aquenta a 
ceia da familia ; transferidas de pais a filbos, 
de geragoes a geragoes, e que cada vez afor- 
moseando-se mais e apropriando-se as trans- 
formagoes progressivas dos costumes, se 
radiam e produzem as mais agradaveis 
sensagoes. 

Originaram-se ellas quer da proclamagao 
daindependencia no seculo XIV, firmada na 
batalha de Morgarten, quer das victorias que 
igualmente no XV conseguiram os Suissos 
em Granson, Morat e Nancy contra Carlos 
o Temerario, Duque de Borgonha, podero- 
sissimo vizinbo, que tentara submettel-os a 
seu jugo ambicioso, e cabira diante do mais 
louvavel denodo e ardente patriotismo. 

Tratemos, por ora, somente da lucta da 
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independencia e das legendas que se Ihe an- 
nexaram, 

Durante o reinado de Carlos Magno, todos 
os cantoes suissos, de origem franceza, alle- 
ma e italiana, estavam incorporados no im- 
perio iranko, que succederaao antigo roma- 
no, e emulava em seu tempo com o Arabe em 
imporlancia, extensao e grandeza. Cobria- 
se parte do solo de fortalezas e castellos, go- 
vernados por fidalgos da confianga de Carlos 
Maguo ; outra parte f^ra deixada livre aos 
moradores, que formavam communas, su- 
jeitas, comtudo, ^ suzerania imperial. Pro- 
cedia desta differeiiQa que em uns cantoes 
prevalecia o elemento aristrocatico; em 
outr s dominava a democracia. 

Acompanhou a Suissa a coroa imperial, 
transferida por morte de Carlos Magno para 
a Allemanha, deonde procedia ara^afranka. 

Continuou, pois, a receber um vice rei ou 
bailio, qpe a governava em nome do impe- 
rio, e vivia socegada sempre que elles nao 
commetiam grandes arbitrariedades 

De um dos pequenos feudos da Suissa pro- 
cede a casa nobre dos Habsburgos, actual- 
mente denominada Austriaca. OcondeRo- 
dolfo, que a representava como ckefe, foi 
escolhido imperador, em dieta solemne dos 
magnatas tudescosconvocaiapara a eleigao. 
Abandonou, de uma vez, a Suissa, e formou 
dvrastia ; oderosa assenhoreando-se do con- 
dado da Austria e ahi assentando seus so- 
lares principaes e dominios particulares mais 
valiosos e opulentos. A eleig^o do Imperador 

A HISTORIA E A LEGENDA 6 
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pelos magnatas germanioos nao respeitava 
o principio de direito hereditario, variava 
conforme os interesses politioos e sociaes do 
momento. 

Cingia a coroa imperial da Allemanha urn 
Habsburgo, quando foi mandado para a 
Suissa, como bailio e representante do impe- 
rio, o cavalheiro Gessler, ousado, violento, 
despotico e caprichoso, 

Inquietaram-se logo os Suissos aos sens 
priraeiros actos, demonstrativos de feroz 
arbitrio; mais se desgostaram ao notarern 
que, em vez de moderar-se em sens desman- 
dos, tornava-se progress!vamente mais per- 
seguidor das classes medias e das populaces, 
que tratava com o maior desprezo, bem que 
procurasse _ agradar aos senhores dos cas- 
tellos, no intuito de attrahir-ihes o apoio e 
auxilio. 

Percorria Gessler os cantoes, apodera- 
va-se do que ihe agradava aos olhos, pro- 
priedades, gados, fructos, e ameaqava com 
prisoes e castigos os que reclamavam contra 
suas espoliaQSes; insuitava a konestidade 
das familias, e incutia terror era todos os 
animos dos habitantes, que ate enfcao viviam 
pacificamente, como que sem governo, e 
nem autoridades domesticas. 

Crescia o descontentamento, enraiveciam- 
se os espiritos, multiplicavam-se as queixas. 
Nao era so em um ououtro cantao; timbrava 
Gessler em molestar a todos e ostentar seu 
poderio por si ou por seus subalternos, espa- 
Ihados em varias localidades. 



Lan^ai os olhos sobre o panorama pitto- 
resco que for mam esses cantoes, aparen- 
tados mais on menos uns com os outros, in- 
teressados todos em destino identico. Dir- 
se-hia reinar a paz, os habitantes exclusiva- 
mente occupados em trabalbos pastoris, 
ruraes e industriaes, ignorantes de ideas e 
aspiragoes politicas, subindo e descendo suas 
montanhas, navegando em sens lagos, e en- 
tretendo entre si um commercio activo. 

Percebeu-se, no emtanto, pelos sofFrimentos, 
tendencia para revolta, ainda que nao bera 
deflnida, mas jS, repleta de indicios. Tres 
homens do povo, possuidores de alguma ri- 
queza, importantes pelas familias, respei- 
tados pelos compatriotas, dotados de animo 
levantado e brioso, conversaram e concer- 
taram pianos de opposigao, e comeQaram a 
propaganda do levantamento das massas, 
no intuito de tornar independente a patria, 
para que seus habitantes se nSo rebaixassem 
mais a bailios estranhos. 

Pertencia cada um delles a um cantao, 
onde exercitavam influxo, e eram ouvidos e 
attendidos pelos moradores Werner Schau- 
ffacher, Walter Fursst e Arnold de Mels- 
chtal comprometteram-se, sob solemne ju- 
ramento prestado no meio dos bosques, e 
repetido tres vezes em voz sonora, a sublevar 
as terras de Ury. Winterwal e Schwitz, e a 
transmittir a aspiragao politica e social de 
independencia aos demais cantoes visinhos. 

Constituem-se, elles, pois, os chefes do mo- 
vimento, que com fortuna e mysterio con- 
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seffuiram por fim realizar. Eis ahi os verda- 
defros auctores da inde|)endencia da Suissa. 

A pouco e pouco se foi alai gando a cons 
Diracao • em Berne, Zurich. Luzerna, Ba- 
slTa e outros pontos. orgamsaram-se 
sociedades, praticaram se conciliabulos, a.- 
sentaram-se resolugoes, que se submet- 
tiamaostreschefes. Cornam assim eajus- 
tavam-se os pianos esperando com paciencia 
admiravel a opportumdade d®^ 
oestandarte da libertapao. riatava-se ae 
umaconiuracjao natural, que a tyranma do 

bailio alimentava, e que, sem estrepito, sem 
manifestaQdes ruidosas, desenvolvm-se com 
facilidadeporentreospovos. Innato.protundo, 
enraizado! tornava-se assim o senbmento ge- 
ral e por elle firmavam-se resolugoes para o 
deserapenho da empreza,Estendia-se e propa- 
eava se a conjuragao, sem que a percebesse 
e nem a suspeitasse o bailio Gessler. 

Habituado Gessler a capnchos, em que 

aprazia seu animo, inventava cada dia um 
S de divertimento para si e de humilha- 
So para o povo. Expedia editos extrava- 
lantes exigmdo manifestagao servis e obe- 

Te^brou^uma vez de fazer plantar no 

meio de uma praga pubbca da cidade de 
Alt u-f onde residia, uma arvqre. collooar 
em cima a cor6a da casa austnaca, e orde- 
nar que quantos paisanos por all. traasitas- 
sem tirassem o chapdo e venerassem a m- 
lisnmda realeza. Cast.gos ngorosos inflm- 

gh- se-hiam aos recalc.trantes, e sentinellas 
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postadas executariam o edicto do bailio. 
Que excusa podiam oppor os populares ? 

De que meios dispunham para eximirem se 
^ obediencia ? Curvaram-se, traspassados de 
medo, bom que resentidos da injuria. Ca- 
sualroente por alii passava um cagador de 
cabras montezes, conhecido pela agilidade do 
brago e certeza da pontaria, e barqueiro ba- 
bituado aos temporaes, que nao raro nos 
lagos suis-os produzem naufragios por entre 
os escarpados rochedos. Chamava-se Gui- 
Iherme Tell, era casado, tinha numerosa fa- 
milia, e merecia respeito de quantos o conhe- 
cia m. 

Nada de politica entendia, nem noticia Ihe 
bavia cbegado de que se planejava liberta- 
gao de sua patria. 

Vivia retirado, entregue a sens trabalhos 
da caga e pesca, e estimado por seus visi- 
nhoT. 

Ou por iguoraucia do edicto, ou bem que 
avi^ado, desprezando o, ousou Tell affrontar 
a ordem do bailio. 

Passou por diante da arvore sem cUmpri- 
mentar a coroa, que a cobria. Preso e reco- 
Ihido a masmorra, causou o facto impres- 
sao forte no povo. Velhos e mulheres, cri- 
angas, homens robustos, encheram a praga, 
tomando o partido da victima, vociferando, 
lastimando-a, ameagando as sentinellas de 
dar Ibe a liberdade,quando no carcere a con- 
servassena. 

Avisado Gessler, appareceu cercado de 
tropas, impozsilencio cis turbas, dispersou-as 
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a forga de aianas, maltratou a muitos e 
prendeu a quantos Ihe pareceram autores do 
movimento tumultuario. 

Desattendeu as desculpas de Tell, que de- 
clarava nao ter nutrido intengao de desobe- 
decer-lhe, e so por irreflexao commettera o 
acto condemnado. Ordenou que fosse em- 
barcado em um escaler, carregado de fer- 
ros, transportado para as masmorras de 
Kussnacht, collocadas na margem opposta 
do lago dos quatro cantoes, e que se appoia- 
vam em um castello fortificado. 

Qualquer que fosse o raeio que empre- 
gasse Tell para salvar-se dos perseguidores, 
ou atirando-se ao lago, ou corrompendo os 
guardas, certoe que escapou-lhes as garras 
e refugiou-se nas montanhas. Dias depois, 
uma noticia inesperada enclieu de pavor os 
povos de Altorf. Gessler, passeando a ca- 
vallo, nos suburbios da cidade, recebera no 
peito uma setta arremessada por mao de ar- 
baleteiro dextro e cahira immeditamente 
morto. 

Quern fosse o assassino ninguem o affir- 
mava porque ninguem o vira ; mas a opi- 
niao geral apontou a Tell como vingador de 
sua injuria e brios. De varias tradic^oes 
suissas consta que Tell negara sempre que 
houvesse commettido o crime, e protestava 
constantemente por sua innocencia. Assim 
parece pensar o bistoriador Joao de Muller, 
mas o chronista Zoschocke attribue a morte 
a Tell, e em geral a historia o acredita. 

Comprehende-se que a noticia do aconteci- 
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mento verificado em Altorf espalhou-se por 
todos os cantoes. Ao desespero pelo arbitrio 
annexou-se a alegria pela morte do tyranno 
e 4 rauitos r areceu chegado o momento de 
se libertaren . A roveitaram-se immediata- 
mente os trcs chefes politicos da morte de 
Gessler, e da fraqueza em que cahia a auto- 
ridade do imperio, e appellidaram os povos 
para o combate. Na noite de 31 de Dezembro 
de 1307, reuniram-se Furst, Werner e Ar- 
nold ; proclamaram no dia seguinte, 1° de 
Janeiro de 1308, a independencia da Suissa; 
marcbaram contra os castellos e fortalezas 
de Rosbery, Scbwanan, Sarnem e outras; 
renderam-nas earrazaram, depois de destro- 
garem os nobres e as forgas que obedeciam 
ao imperio : accenderam se fogos ardentes 
pelo cume das montanhas, como signaes de 
appello 4s armas, como pharoes e guias dos 
revolucionados, e por todos aquelles lagos, 
veigas e serranias, infiltrou-se o pensamento 
do levante e ecoou o grito de guerra. 

Por sen lado, o imperador da Allemanha 
convocou soldados e baroes feudaes, afim de 
esraagarem os revoltoscs suissos. Cum pre 
dizer que nao foi coadjuvado pelos seus vas- 
sallos, e pequena forga pode empregar con- 
tra a Suissa. 

Iniciada a luta, os Suissos, na defensiva, 
guardados porsuas montanhas, e fortalecidos 
por sen valor e patriotismo, cantaram victo- 
rias em diversos encontros, e no fim de dous 
annos conseguiram que sua independencia 
fosse recoahecida pela Casa d'Austria. Re- 



publica federativa organisaram com os pri- 
.meiros oito cantoes sub!eva,dos, aos qaaes 
depois uniram se os de on gem fran ceza e 
italiaaa, que viviam do lado septentrional 
dos Alpes. 

Ate nossos dias t^m sens povos conser- 
vado essa independencia e vivido felizes e 
tranquillos, ainda que pobres, no centro de 
lutas e guerras atrozes e incessantes, que 
em derredor tem ferido a Franga, a Alle- 
manha, a Austria e a Italia. 

At6 aqui seguimos escrupulosamente a 
historia ja de si interessante e curiosr. Por- 
que deixaria a legenda de emendal-a accres- 
cental-a. aformoseal-a, opuiental-a, poeti- 
sal-a ? Nao se prostava o episodio a fi rgao, 
e esta nao se dm be be corn rrais firmeza na 
alma popular f 

Foi o que succedeu natura inente. 0 acon- 
tecimento de Altorf elevou-se ap oporgoes 
pittorescas. o r Guilherme Tell, o arbaieteiro 
e cagador, exaltou-se a chefe da libel tagllo 
da patria. 

Ornou-se > episodio com lao.es drama- 
ticos. Tomou se uma tradigao din: mar- 
queza do seculo XI referida por Saxo-gram- 
maticus nos contos scandina^os que reco- 
Ihera, e que sederramaram pel Allem nha; 
e creou se assim urn novo lieroe legendario. 
Affirmou-se que Gessler, sabendo qu a era 
Tell e quao habil atirador, condem n 1-0 a 
fazer alvo de sua setta a urn porno coiloea lo 
na cabega do filho menor que o acom panhava, 
quando desacatara a coroa da Austria, e 
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de-obedecera ordens do bailio. Na pra^a 
pubiica foi Tell obrigado a atirar ao pomo, 
bern que se horrorisasse o povo diante de 
um acto tao arbitrario, despotico e perigoso 
tanto para o pai como para o filho. 

Accorapanhando de perto a bella e pittores- 
ca ficQao diaamarqiieza, asai a conao o heroe 
scaiuiinavo, nao perderaTeilo olhar certeiro, 
nao Hie liesitou o brago, e nem se ibe enfra- 
quecoua arbaleti oub6:ta como os portugue- 
zesa charnam.Cahio opomo traspassado pela 
setta, sem que off m lesse ao filho. Aos ap- 
plauses do povo, diante de faganha tao e^- 
trondosa, miis exasperou-se o bai'io, que 
eml^arcou-se elle proprio levando comsigo 
o preso para Kussnaobt, receioso de que o 
libertas^em em Altorf. Para mais exaltar o 
feito, imaginou-se uma tempestade furiosa, 
que revolvera as aguas do lago e ameagara 
naufragar o barco que os conduzia. Nao sa- 
bendo os mareantes sustentar e menos di- 
rigir a viagem. Tell, reputado navegador ex- 
periente, foi pelo proprio bailio incumbido da 
salvagao dos navegantes. 

Arrancaram-se-lhe entao os ferros para 
que podesse manobrar a embarcag 'o. Exe- 
cutou elle a empreza com felicidade e de- 
pondo todos os companheiros nas margens 
do lago, fugiu c desappareceu as vistas e 
novas perseguigoes de Gessler. 

Nao paramainda ahi uas fabulosas proe- 
zas. D pois de matar o bailio, collocou se k 
frente dos libertadores da Suissa, etornou-se 
o chefe e o heroe da independencia da pa- 
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tria. Com a mais feia ingratidao deixam-se 
assim no oivido os tres primitivos promotores 
da empreza, os tres politicos, que desde o 
principio projectaram e impelliram a obra me- 
ritoria que gloriosamente levaram ao cabo. 

Nao interessa, nao apraz a legenda ? NSo 
conseguio-se com ella formar uma tradigao 
nacional, e glorificar-se ao mesmo tempo o 
merito do protogonista ? 

Pode exautorar a Tell o desfolbamento de 
tao lindas e agradaveis flores, com que se 
Ibe orna a memoria. Nao desdoura, todavia, 
uma naqao briosa e patriota como 6 a Suissa. 
Porque, pois, porfiam tao resolutamente 
ainda os seus concidadaos na pretenQao de in- 
cluir na sua bistoria uma fabula cabalmente 
demonstrada ? Perde a antiga Grecia seus 
elevadissimos creditos da mais valente 
na^ao da antiguida le, porque se patentea a 
exageraQao senao ficgao da narrativa dos 
trezentos Spartanos de Termopyllas, que 
Xenofonte transmittio aos posteros ? 

Mareou o escrupuloso historiador Niebulir 
os louros de Roma, porque destruio as fiCQoes 
de Remo, do roubo das Sabinas, das ousa- 
dias de Codes, das heroicidades de Regulo 
e de Scevola, e da luta dos Horacios e Curia- 
cios ? Deshonra-se a bistoria do imperio de 
Gonstantinopla, porque nao se acredita mais 
na cegueira e desgragas de Belisario, que 
tantas lagrimas tern arrancado aos coragOes 
sensiveis ? Nao se ha destruido tantas legen- 
das poeticas em relagao a personagens cele« 
bres, e no tocante a factos historicos de 
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nagoes modernas sem que eatas percam de 
seu prestigio ? 

Que fim levaram as aventuras do rei Ar- 
thur de Inglaterra, as valentias de Roldao, 
de Bernardo del Carpio, do Cid Campeador 
e os tremendos golpes de espada do portu- 
guez Magrigo ? 

Basta que o romance e o drama mintam ; 
seja a historia escrupulosa. 



D. Pedro I de Portugal e D. Ignez 
de Castro 

Uma das figuras mais cuiiosas. menos 
couheddas geralrnente, mais cantadas pelos 
poetas e romaacistas, e mais resplendentes 
de legendas, 6, de certo, D. Pedro I de Por- 
tugal, appellidado por si mesmo de justiceiro 
e pela historia de cru. Glorificado eta versos 
variados, herde de tragedias, protogonista 
de poemas, symbolo de briosas paixoes nos 
romances, lastimado como amante infeliz 
quer em rmmerosas elegias, quer em escri- 
ptos encantadores, nao conserva todavia na 
historia logar di-tiucto, senao pelos seus feitos 
atrozes. excentricidades originaes e singu- 
lares extravagaucias, Conhecido e admirado 
pela luz radiante que projecta sabre elle a 
sombra pathelica e mimosa de D. Ignez de 
Castro tern ate hojo triumphado a legenda 
sobre a historia, e vencido a poesia contra a 
reali lade Commemoram-se seus a mores, 
lembram-se seus suspiros na Quinta das La- 
grimas. junta-se o assassinate barbaro de 
uma da ma innocente, e descreve-se a vin- 
ganga cruel do amante que Ihe sobrevivera; 
nho basfam estas circum tancia ^ p ra real- 
garem-lhe a nomeada, e ornaremdhe a me- 
moria louros sempre vigpsos e brilhantes? 

Pertcnce Pedro I a primeira raga de reis 
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portuguezes, a burgonhesa. Dous princi- 
pes francezes transferiram-se da patria para 
Hespanha, em bwsca de guerras e fortuna. 
A um d'elles contiara o rei de Leao um con- 
dado a governar. destacado do de Galliza, e 
serrado entre o rio Minho e o rio Mondego, 
consorciando-o com uma filha natural. Posto 
que subdito e o burguinhao ambicioso; trama 
desde o principio rebellioes, e o (jue e mais, 
aiigmento-de tenitorio sobre a Galliza, por- 
que Ihe ]^arece muito estreito e mesquinho o 
que Ihe fora doado. Quando viuva, nao Ihe 
cede a mulher em audacia e elevadas pre- 
tengoes ; ja charaa-se Rainha, luta e guer- 
reia com animo verdadeiramente varonil. 
Herda-lhes o filho os instinctos ambicmsos, 
augmenta os estados para o Sul, ja que en- 
contra no Norte resistencias invenciveis , 
dirige se para o rio Tejo rouba aos Mouros 
Lisboa, Cintra, Santarem ; passa adiante, 
apod&ra-se de Almada e Palmella ; ganha 
nomeada na escaramuQa ou algara mais que 
batalha de Ourique, e crescido em forgas 
proclama-se rei, independente de Leao e de 
Castella, e apenas subdito do Papa. 

E'D. Pedro I o setimo successor de Af- 
fonso Henriques, fundador da monarchia 
portugueza. Nao ha ain la uma nacionalidade 
formada segundo a expre-sao genuina da 
palavra. Constituira-se, porem, a indepen- 
dencia de facto e de direito. 0 rei e o primeiro 
dos fidalgos, considerado chefe de todos ; 
o povo nada. A nacionalidade portugueza 
comega propriamente com D Joao I, porque 
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o povo tomou parte entao na eleiQao do seu 
rei, e o rei tornou-se seu representante, nao 
mais somente o proprietario da terra e dos 
servos. 

Pela priraeira vez pesou a influencia do 
povo, ao celebrarem-se as cortes de Coimbra 
em 1385. Declararam pela voz de Joao d^s 
Regras que nao queriam rei estrangeiro, que 
nao queriam principe que bouvesse empu- 
nhado armas contra a i atria. 

A espada de Nunes Alvares sanccionou 
esta doutrina, na batalha famosa de Alju- 
barrota. 

Pedro I nao se parece com nenhum dos 
sens antepassados ; nem deixou semelhantes 
em nenhum dos successores. Nasceu em 
1320. Succedeu no throno a seu pai D. Al- 
fonso IV, em 1550. 

De jnatureza extravagante, de caracter ex- 
centrico, de costumes e de instinctos vio- 
lentos, de modos brutaes, e de tendencias a 
allucinagoes e loucuras, e como o deve pintar 
a verdadeira historia. Que importa que da 
reminiscencia dos seus araores infelizes, e 
da sua vinganga estrondosa, derivasse a pre- 
dilecgao que Ihe consagram todos os poefcas, 
desde Garcia de Rezende, Ferreira e Camoes; 
bem como a credulidade inconsciente de 
chronistas e historiadores, desde Nunes de 
Lyao, Brandoes, Faria Souza, e Lacledes ? 

Custa, todavia, muito a quern estuda, in- 
daga, prescruta e aprofunda as chronicas, os 
livros e os monumentos, apanhar ao vivo os 
tragos d esse vulto semi-historico e semi- 
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legendario. Por emquanto apparece nos um 
so guia para trazer-nos um pouco de luz, 
que rasgue as nuvens amontoadas em torno 
da realidade, e esclareQa a escuridao dos 
tempos. 

E' o chronista poeta Ferrao Lopes, o crea- 
dor elegantissimo da prosa portugueza, o 
primeiro guarda-mor da Torre do Tombo, 
fuudada no seculo XV por D. Duarte. 

Desentrancemos essa meada de realidades 
e ficQoes; pliotographemos esse mytho, con- 
forme D. Pedro parece haver sido, e fagamos 
apreciar, por sua physionomia e qualidades 
proprias, uma entidade excentrica e con- 
traria quasi 4 natureza humana. 

Filho de Affonso IV, que fora guerreiro e 
homem de juizo notavel, passou D. Pedro 
sua primeira edade em correrias por valles e 
monies, em cacadas permanentes, ora atraz 
de alcateas de lobos, ora em procura de ja- 
valis bravios. Quando descansava d'esses 
exercicios violentos, atirava-se a amores 
perdidos e extraviados com mulheres de 
todas as classes e costumes. 

Casado com Constanga de Castella, nao 
provara fidelidade e nem estima a consorte, 
bem que d'ella houvesse um filho, D Fer- 
nando, que por sua morte Ihe succedeu no 
throno. 

No correr de suas vcluveis e mconstantes 
paixoes succedeu-lhe o que acontece sempre 
aoutros seductores. 

Captivou-o por fim uma dama da corte, 
chamada D. Ignez de Castro, que enfeiti- 
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qou-o de modo que nao teve mals olhares e 
nem mais pensamentos que a ella se n5o 
dirigissem. 

Fallecida a princeza Coustanga, ou per 
effeitos de padecimentos naturaes, ou ralada 
de ciumes e desgo^tos, como alguns escri- 
p'tores conjecturam, entregou-se Pedro I ex- 
clusivamente a seas amores com Ignez de 
Castro, e quatrofilhos nasceram das relagoes 
illicitas que travaram. 

D. AfTonso IV resolveu casal-o de novo 
com princeza de linhagem, que accrescen- 
tasse o lustre de uma stirpe regiae She gran- 
geasse alliangas poderosas. De toda a impor- 
tancia eram, durante a edade media, as ligas 
oriundas dos consorcios das d3rDastias; os 
soberanos decidiara todas as questoes a ca- 
pricbo e segundo seus interesses particulares 
ou o dos parentes; nao passavam os povos 
de rebanhos de carneiros, que se cediam ou 
trocavam conforme as conveniencias dos 
monarchas. 

Resistio D. Pedro a] vontade paterna, e 
ameagava a todo o instante consorciar-se 
com Ignez de Castro. Providenciava com 
geito o velho rei para que nao cumprisse 
D. Pedro o intento que apregoava, fazendo-o 
acompanbar, espiar e dissuadir da desobedi- 
encia projectada por meio de amigos. Lem- 
braram ao rei alguns conselheiros a conve- 
niencia de matar-se Ignez, afim de , arredar 
uma vez o obstaculo que separava o,fil,ho do 
pai, e de harmonisar no pensamento poli- 
tico o monarcha e o seu herdeiro. 
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Ou cedesse-lhes D. Affonso aos conselhos, 
ou deixasse-oslivrespara commetterem oque 
julgasseoi mais acertado e util ao estado, 
certo e que tres fidalgos e favoritos podero- 
sos Pedro Coslho Alvaro GonQalves e Lopes 
Pacheco, resolveram o assassinate de Ignez 
de Castro. Aproveitando-se de achar se o 
principe ausente de Coimbra, onde orJitia- 
riamente residia, e occupado em ca^adas, 
penetraram na casae nos aposentos de Ignez 
de Castro e barbaramente a trucidaram. 

Ao ferir os ouvidos de D. Pedro tao ma- 
goadora noticia, revoltou se contra o pai, le- 
van ton o estandarte da rebelliclo, concentrou 
vassallos, peoes e cavalleiros, iniciou a 
guerra civilea ferro*e fogo assollou parte da 
provincia do Minho, apoderando se de villas 
e povoaQ(5es, e ameagando atacar o rei na 
propria capital de Lisboa. 

Estremeceu D. Alfonso: amigo era do 
filho e est emoso pelo bem do povo; traton 
de apasiguar D. Pedro empregando meios 
conciliatorios ; incumbio a emissarios que o 
procurassem, e cbamassem a seus deveres 
de principe e de oidadao; mandou sahir de 
Portugal os fidalgos suspeitos de haverem 
Eraticado o lastimoso crime., contra o qual 

'• Pedro com razao se revoltara. Conseguio 
por fim com geito e custo que o principe 
volvesse a devida obediencia. 

Regressando a corte pareceu D. Pedro 
socegado : mostrava se fUho submisso, bem 
que recusasse casar se peJa segunda vez, 
como D. Alfonso o desejava. Dir-se-ia mesmo 

A HISTORIA E A LEGENDA 7 
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que recomeQava suas correrias arnorosas, 0 
seus antigos habitos e costumes. De uma 
burgueza, Gallega, chamada Thereza Lou- 
rengo, teve ainda um filho que se baptisou 
com 0 nome de Joao., e a quern elle, quando 
rei, dotou com o mestrado de Aviz. 

Ao fallecer Affonso IV, em 1357, subio ao 
throno D. Pedro, corno legitimo herdeiro. 
Affeigoara-lhe as sympathias do povo a ca- 
tastrophe de Ignez de Castro: a consciencia 
das massas pleb6as indignara-se contra at- 
tentado tao hediondo, tanto mais quanto fora 
praticado por fidalgos de linhagem. Posto que 
tributassem e guardassem respeito e vene- 
ragao a memoria de Affonso IV, pela sua bra- 
vura guerreira e suas qualidades preciosas 
de monarcha, roffeiaramos subditos de pres- 
tigio 0 novo rei, que cingio a coroa. 

Cresceu a estima do publico por D. Pedro 
ao vel-o desenterrar 0 cadaver de Ignez de 
Castro do sepulchro que 0 recolhera no 
claustro de Santa Clara, e deposital-o em ja- 
zigo honroso na egreja de Alcobaga. Nao 
agrada, nao sorri, nao penhora coragoes um 
acto de amor dedicado e lino, uma saudade 
primorosa, uma peregrina gratidao ? Pelo ins- 
tincto e pela consciencia dirigem-se as multi- 
does, e parte entao de seus peitos um senti- 
mento sincero e digno que ech6a e perdura. 

Desembaragado D. Pedro da vigilancia e 
caricias paternas, entendeu que era chegado 
o tempo de patentear-se como a natureza 0 
constituira em caracter, opinioes e senti- 
mentos. 
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Desenham-no os poetas e fabricantes de 
legendas como mancebo gentil, lindo de 
rosto, brilhante de olhos negros, agradavel 
no trato, ornado de coragao terno, apaixo- 
nado e mavioso. Heroe adaptado para galan 
em dramas, amante dedicado em romances, 
seductor e ao mesmo tempo victima de amo- 
res em cantatas e elegias. 

Ja, porem, o dissemos : diversamente e 
muito diversamente o descrevem as chro- 
nicas veridicas e particularmente o historia- 
dor Fernao Lopes. 

E' pela singeleza, lealdade e independen- 
cia com que escreve, escriptor digno de todo 
o conceito; nSo pertence a classe dos li- 
songeiros, que so deparam elogios ao tra- 
tarem de reis e principes, ao failarem de per- 
sonagens poderosos. Obeso era D. Pedro de 
corpq, Iristonho de semblante, de olhar 
quasi vesgo quando delle se nao aoodera- 
va a colera, a que era por natureza su- 
jeito. 

Ao irritar-se, tornava-se gago; inclinava- 
se a furias e desesperos repentinos. Onde 
estao pois as fibres perfumadas que a poesia 
derrama por sobre a pessoa de Dom Pedro 
para a tornar interessante e attrahente ? 

Fbra seu predilecto divertimento e occupa- 
§ao quasi exclusiva, quando principe, a caga 
por monies e por valles, por penedos e por 
bosques,por descampados e precipicios. Nada 
modificou neste ponto quando rei. Entrega- 
ra-se ao mesmo exercicio sempre que sahia 
de seus pagos, onde vivia na solidao e nas 
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trevas, separado de cortezSos e afastado de 
companhia de amigos. 

Encontral-o nos seus sombrios aposentos, 
ou quando partia ou voltava de suas corre ■ 
rias de cagador, seguido pelos criados com 
falcoes e nebris, e acompanhado pelas mati- 
Ihas de cSes. seus predilectos : dir-se-hia 
que ei^a um animal bravio e raivoso. 

Foi seu primeiro cuidado de rei haver as 
maos os assassinos de Ignez de Castro, re- 
fugiados em Castella. Dominava alii outro 
Pedro, ainda peior que elle; tyrarmo san- 
guinario, assassino e capaz de todas as per- 
versidades : chamava-se o cruel, e acabou 
ao punhal do irmao bastardo, Henrique de 
Transtamara Os dous Ped'osentenderam-se 
perfeitamente, Os inimigos do Portuguez 
asylados em Hespanha foram presos e man- 
dados entregar a Pedro de Portugal; e a 
Pedro de Castella alguns Castelhanos, que 
se consideravam salvos em Portugal. Podia 
cada um delles, assim protegendo se e satis- 
fazendo-se mutuamente, exercer a vontade 
suas vinganQas. Pacheco conseguira, to- 
davia, evadir-se para o Aragao, presentindo 
logo nao estar seguro em Castella, e es- 
capou assim e unico a sorte desventurada 
de seus dous companheiros, Gongalves e 
Coelho. 

Que prazer satanico o de D. Pedro ao v^r 
diantede si manietadose carregados de ferros 
dous dos implicados no assassinato da in- 
feliz amante V Brutalmente os castigou com 
um azourrague e com suas proprias mSos ; 
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retalhou-lhe? o rosto com golpes certeiros ; 
cuspio-lhes desapiedadamente nas faces en- 
sanguentadas; dirigio-lhes palavras des- 
lionestas e injurias atrozes, e depois mandou- 
Ihes arrancar, ainda vivos, os coraQoes. qua 
exclamava gaguejando e espumando de co- 
lera, pretender tragar com vinagre e cebola. 
Mortos que foram ordenou que os corpos se 
atirassem em campo aberto para pasto de 
abutres, visto que n3.o eram merecedores de 
sepultura aberta na terra. 

Vinganga propria dessa epoca ignorante e 
barbara, denominada edade m6dia, que 03 
poetas folgam pintar com feitos de cavalhei- 
rismo heroico, scenas deslumbrantes de tor- 
neios, justas do valor e dosbrios ; ingenui- 
dades misturadas com crimes, instinctos 
da ferocidade e attentados hediondos I 

Assomoudesde entaoao animo de D. Pedro 
uma so paixao, mania, allucinagao, loucura: 
ser juiz inexoravel, como rei e senhor dos 
povos avocar a seu conliecimento a decisao 
final de todos os processes, por si ver os r^os, 
castigal-os, sendo possivel, elle proprio, in- 
sinuar rigores aos seus magistrados, e pelo 
terror obrigar os subditos a procederem com 
res; eito, resi^nagao e obediencia absoluta 
aos edictos determinados pelo soberano. 

Publicou novas leis, minuciando crimes 
e augmentando penalidades. 0 de infide- 
lidade conjugal subio a proporgoes de lesa- 
magestade : o de relagao illegitima sujeitou- 
se e^ualmente a pena de morte. Asimonia 
do clero, as devassidoes e violencias da no- 
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breza, nao mereceram menor castigo. Ni- 
vellou todas as classes da sociedade, abolindo 
privilegios de tribunaes para profissoes dis- 
tinctas. Nobreza ou clero, pe5o ou categoria 
mbdia, dependeram de saa sentenga, subindo 
k sua deliberagao todos os processes-crimes 
que se instauravam. Nao se explica sen 
odio contra a nobreza e o clero, porque 
4quella pertenciam os assassinos de Ignez, 
e a este por nao ter encontrado quando 
principe nenhum sacerdote que se prestasse 
a celebrar-lhe o casamento secreto com a 
desditosa amante, como por vezes preten- 
d^ra, e que a vigilancia do pai nao consentio 
j^mais cumprir-se ? 

Desde que foi rei entrajou se D. Pedro de 
roupas grosseiras, pendurou aos hombros o 
sceptro e a cintura urn azorrague com fios de 
ago e couro : aquelle, na sua opiniao signi- 
ficava o poder ; este, ajustiga. 

Logo que ao iniciar seu governo soube que 
fora condemnado a um anno de suspensaode 
ordens um sacerdote, que matara a um lavra- 
dor, insinuouao parente, que se Ihe queixara 

ue tirasse a vidaao clerigo assassino. Con- 
emnado foi a morte pelos juizes o matador 

do clerigo ; era carpinteiro de profissao; 
commutou-lhe D. Pedro a sentenga em sus- 
pensao tambem do officio por um anno. 
Nao fora essa a pena do clerigo? Casou-o 
depois com a viuva do lavrador, e dotou-os 
com rendas sufficientes. Nao Ihe agradando, 
em consequencia deste facto, que fora da 
suaalgada criminal se conservassem privile- 
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giadamente os padres e frades, avocou a si 
tambem o julgamenlo dos assumptos ecclesi- 
asticos, cnmo o fizera relativamente aos civis 
e aos dos lidalgos. 

Applicou a muitos padres a pena de morte, 
e quando se lie'embrava o juizo pontiffcio 
como unico compi erite, respondia que eram 
remettidos para cliante de Deus, que afinal 
os julgaria. Mandou cortar a cabega a um 
escudeiro de familia nobre, sobrinho do al- 
caidc-mor de Lisboa, por ter depennado as 
barbas de um porteiro, e a varios fidalgos, 
por haverem roubado a um judeo. Grandes 
e pequenos, ninguem se salvava de sua jus- 
tiga arbitraria, instinctiva, muitas vezes er- 
rada ecaprichosa, mais por ignorancia sem 
duvida que por vontade, porque desejava de- 
veras accrtar. Contam-se bastantes decisoes 
que Ihe honram amemoria,bemassim muitas 
que provam apenas barbaria e ferocidade. 

Resolveu tambem que os clerigos se cur- 
vassem como os leigos ao servigo militar, 
abolidas suas isengoes anteriores ; que os 
nobres nao pudessem apropriar se dos bens 
dos populares ; que nem um rescripto, bulla 
ou lettras do Papa Romano se publicassem e 
executasse no reino antes de obterem o pla- 
cet regio. 

Alegrava-se quando ou em viagem, ou em 
seus pagos apresentava se-lhe qualquer ac- 
cusado : estivesse a mesa ou em oragoes 
religiosas, suspendia tudo, levantava-se para 
jul gar os delinquentes. 

Ouvida a accusagao, e interrogados os 
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reos por elle proprio, ditava a sentenga para 
ser executada ; antes porem que se cumpris- 
«e, desatava da cinta o azorrague, e mortifi- 
cava content© as victimas. depois de Ihes tirar 
as vestes afim de effectivamente empregar 
nocorpo e nas carnes vivas os fios cortadores 
do chicote. Ao passo que ascastigava, apos- 
trophava e injuriava-os desapiedadamente. A 
gagueira, que Hie vinha eutAo, juntava-se a 
olhares terriveis ao rosto rubro de colera, a 
bocca mergnlhada em espumas, e produzia 
um e^pectaculo de horror. 

Ao chegar-lhe aos ouvidos que o Bispo do 
Porto raagira contra um de seus editos, e or- 
denara sua nao execugao., partio incontinente 
para a cidade do Douro; penetrou com sous 
guardas no palacio episcopal, raandou despir 
o Bispo , e elle proprio o surrou com o seu 
azorrague, e deixou-o ensanguentado ep os- 
trado em terra. Abandonou-o n'e^sa triste 
situagao, prevenindo o de que, a perseverar 
em seus designios, seria o rei obrigado a 
cortar-lhe a cabega. 

Voltoii para. Lisboa satisfeito de haver pro- 
vado que castigava taritos aos grandes e po- 
derosos como a pequenos e humildes. Cons- 
tituia-se assim pessoalmente juiz e algoz, e 
coadjuvava ate ao carrasco na execugao das 
penas. 

Vertigem, allucinagao, loucura, era cer- 
tamente effeito de exagerada idea: queo do- 
rainou de justigar com inhoxoravel zelo. 

E essas mesmas extravagancias, exdruxi 
lidades e tenebrosos instinctos affeigoavam- 
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Ihe a admiraQao, as sympathias, a dedicaQao 
do seu povo Sua morte, que teve logar em 
1366, prantearam as multidoes da plebe uni- 
sqnas, lastimosas, baahadas em lagrimis 
sinceras, e exclamando :—« Ou^ro re? como 
este tao bom nao ha de ter Portugal.» 

' E' que D Pedro por rnuitos feitos extraor- 
dinarios encantava e seduzia seus subditos. 
Castigava nobres e clero, que andavam at6 
alii as soltas e impunes ; guardava nas areas 
o dinheiro, em vez de despendel o, com a 
sua pessoa e corte, e na occasiao de fomes e 
pestes gastava o em soccorrer a miseria do 
povo. 

Sempre que de f6ra da cidade voltava para 
Lisboa, recebiam-no os vassallos em mul- 
tidao, tocando bozinas < e charamelas. can- 
tando modinhas encomiasficas, bailando com 
frenesins de alegria. 

Misturava-se com elles o rei, cantava, dan- 
sava e divertia-se tambem na folia. 

Verdadeiro democrata, satisfazia assim o 
gqsto da plebe, e deixava de parte toda a 
etiqueta corteza. 

Se dava El-Rei festas, n3,o se cumpriam 
el las nos seus pagos, mas em publico, nas 
ruas e pragas da cidade, para gozo de todos. 

Levantavam-se entao tendas repletas de 
montanhas de pao e de grandes tinas cheias 
de vinho ; assavam-se em fogueiras e em 
espectos colossaes, bois e carneiroa in- 
teiros. 
. Dava-se de comer e de beber 4 Lisboa 
inteira e gratuitamente. ea plebe exaltava, 
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inebriava-se nesses agapes e munificencia 
do seu rei predilecto. 

Quantas vezes, de noite, todavia, assal- 
tado D. Pedro de insomnias, que as tinba 
frequentes, chamava os criados e archeiros, 
mandava accender numerosissimosarchotes, 
ordenava que os musicos e cantores de sua 
casa se aprestassem, e sahia para a rua com 
esse cortejo, a desboras, estando tudo ainda 
submergido no silencio das trevas 1 

Os rumores causados pelas vozes, pelo som 
das trombefcas e charamelas, pelo bater dos 
pes dos dansarinos,accordavam oshabitantee 
que corriam as janellas, sahiam das casas, 
juntavam-se a procissao, e, de repente, rei, 
povo, mulheres, homens, rusticos, nobres, 
tudo rodopiava em dansas exlravagantes e 
em canticos clamorosos, pereorrendo as 
pra^as ate amanhecer o dia 1 

Desentranbai a legenda da bistoria. Como 
esta mostra-se assim secca, grave, severa, 
entretanto que e aquella revestida de formo- 
sos enfeites, commovente nos episodios, ine- 
briante de sonbos agradaveis e dourados I A 
imagem de Ignez de Castro paira como a 
figura de um anjo, adejando Ibe em torno, 
e perfumando o de enfeitiQados amores. 
Bella, virtuosa, meiga, encantadora, nota- 
se Ignez, e, como nao realgar o principe a 
amante querido, a elegante joven, a paladino 
estremecido, a namorado seductor! 

Que importa que Pedro se nao houvesse ca- 
sado com Ignez ! 0 poeta entbusiasmado 
proclama-a rainha e coroa a no thronodepois 
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de morta, exprimindo hymno mavioso e 
estremecedor, que penetra o intimo dos cora- 
goes, e grava em todcs elles uma reminis- 
cencia immorredora, e um culto de amor. 
Pedro e Ignez substituem por este feitio uma 
crenga falsa a verdade historica, que desap- 
parece diante de douradas phantasias. 

QuantO(§sarrebatadora, oMusa da poesial 
Quanto, porem, com teus voos e raptos en- 
feitigados, illudese enganas ! 



Joanna d'Aro 

A verdado historica apparece neste epi- 
sodic dos annaes de Franga como si f5ra le- 
genda, e a legenda e a historia confundem-se 
de modo senao a impossibilitar pelo menos 
a tornar diffieilimo, o limite que as separa. 
D'ahi resulta que para muitos 6 Joanna d'Arc 
uma v6ra heroina, quando na opiniao de 
outros 6 considerada uma louca, uma alluci- 
nada. 

Como quer que seja, Joanna d'Arc com- 
metteu faganhas admiraveis, procedeu de 
modo exemplar, conservou-se constante- 
mente pura e nobre, levantou o espirito pa- 
triotico em Franga, e constitue, portanto, 
uma das figuras mais encantadoras e su- 
blimes, de que ha noticia no mundo. 

Nasceu em Domremy, aldea collocada em 
Champanha, nas raias de Burgonha o da 
Lorena, e ao rrer do anno de 1410. Ter- 
ceira filha de um lavrador, aprendera nao a 
ler e nem a escrever, mas a trabalbar desde 
a mais tenra edade, applicand -se k costura, 
4 fiagao e a misteres do servigo domestico. 
Curiosa de saber, nao faltava hs missas, aos 
sermQes da egreja : deleitava-se com a nar- 
ragao de milagres de santos ; fazia-se reel tar 
lend-as religiosas, e embebia-se nas narra- 
tivas da biblia, sempre que encontrava quem 
a Idsse e explicasse. 



- 109 — 

Miserabilissima era entao a situagao da 
Franga. 

Reinava Carlos VI, que ensurdecera, e 
convertera-se em instrumentos dos capri- 
chos da mulher, Izabel da Baviera. Masseu 
governo, bem que elle se appellidasse rei, 
na,o se estendia a grande porgao de terri- 
torio e de vassallos. Possuia o rei da Ingla- 
terra, Henrique V, a Normandia, parte da 
Guyana e o Norte da Franga. 0 duque de 
Burgonha era soberano da Burgonha, e 
soguindo parao Norte, dominava as Flandre^ 
e os PaizesBaixos. Proclamavam-setambem 
independente o duque de Bretanha ; e varios 
barOes, de Berry, Bourbon. NemourseAr- 
ma^naes, que de seus castellos e cidades ex- 
pediam ordens para numerosos vassallos que 
Ihes formavam e opulentavain os solares. 

Inimiga era a rainha franceza do proprio 
fillio q Delfim, que foi depois Carlos VII. 
Expellido -de Pariz recolhera-se o principe a 
Bourges, e ahi juntava partidarios, e occupa- 
ya-se em continuas escaramugas contra os 
inglezes, que se derramavam por toda a 
parte. 

A rainha anciosa de prejudicar ao Delfim 
assignou em nome do raarido, em Troyes, 
um tratado, pelo qual dava em casamento a 
Henrique V da Inglaterra sua fi!ha Catha- 
rina, e transmiltia-lhe a her nga dos estados 
francezes, de que Carlos VI estava de posse 
para quando este fallecesse, tirando assim 
ao Delfim o direito que Ihe competia como 
varSo e filho mais velho. Intitulava-so, j4; 
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rei de Franca, ainda em vida do sogro, o rei 
de Inglaterra, e appellidava ao cunhado va- 
lete de Bourges. 

A Inglaterra andava ligada k Burgonha, 
e ambas formavam quasi a maioria da 
FraiiQa. For vezes escorregava para o lado 
de Delfim o duque de Bretanha; nao se de- 
cidia, no emtanto, de uma vez, porque antes 
de tudo pensava nas suas vantagens : os 
demais fidalgos independentes aproveita- 
vam-se tambem das guerras inglezas em 
Franga, no intuito de se iocupletarem e en- 
grandecerem. Nao menos de cam annos da- 
raram as grandes e encarnigadas lutas entre 
inglezes e francezes, aquelles como represen- 
tantes dos antigos Normandos, estes^ preten- 
dendo dominio inteiro no solo. 

Emquantoassim digladiavam-se com furor 
e ardentia, suocedeu a morte de Henrique 
V em Vicennes, e logo apos a de Carlos 
VI em Pariz, Immediatamente os i iglezes 
e normandos tomaram conta de Pariz, e 
acclamaram rei de Franga a Hendque VI 
de Inglaterra e Normandia. 

Raiava o seculo XV e terminava-se a 
edade m6dia ; iniciava-se a que se costuma 
denominar da renaseenga; resentia-se, to- 
davia, ainda das barbariiade e torpezas do 
passado, e continuava fanatisada e supersti- 
ciosa. Acreditava-se geralmente em'mila- 
gres, em predicgoes, em feitigarias. Espa- 
Ihara-se em Franga uma propheda do ma- 
gico Merlin que lamenlando que o reino se 
perdesse por uma mulher, vaticinava que o 
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salvaria outra mulher. Era aquella a famosa 
Izabel de Baviera, consorte de Carlos VI, 
que transferira a coroa de Fraruja ao rei de 
Inglaterra. 

Quern seria esta e quando ella appare- 
ceria ? 

Nao perdurou, por tan to tempo, em For- 
tugal, a idea de que D. Sebastiao havia de 
voltar, bem que raorto nos arraiaes da 
Africa ? 

A educa^ao de Joanna d'Arc, suas en- 
thusiasticas crengas religiosas, um espirito 
patriotico exaltado, e desde crianga adqui- 
rido, ao ouvir fallar dos inimigos inglezes, 
normandos e burginhoes, ao soffrer inva- 
s6es delles no centro mesmo de sua solidao, 
tendo sido sua familia obrigada em certa 
oecasi3,o a fugir de Donrenmj, diante de 
soldados desenfreados e perseguidores, que 
em bandos numerosos se derramavam para 
depredarem e roubarem ; todas estas cir- 
cumstancias concorriam para excitar-lhe o 
espirito, causar-lhe allucinagoes, trazer-lhe 
yisoes nocturnas, sonhos terriveis, e pre- 
paral a, emfim, para emprehendimentos sur- 
prehendentes. 

Desde a edade de treze annos n§,o pen- 
sava senao nas desgragas da Franga, na 
necessidade de combater os inimigos, de 
salvar o rei natural, de firmar a paz e tran- 
quillidade publica. 

Em um sonho apparecera-lhe Santa Ca- 
tharina aconselhando-a a proceder com toda 
a honestidade, guardar e zelar sua honra e 
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virgindade, e poder assim cumprir uma 
miss&o patriotica que |lho reservava o reino 
do ceo. 

Em outro sonho um anjo 'armado, que ella 
tomarapor S. Miguel, incitava-aa soccorrer 
o Delfim da Franga, e insinuava-lhe que o 
procurasse e servisse na guerra. 

Em varias occasioes figuras do Paraizo 
fallayam-lhe em nome de Deus, lembrando- 
Ihe o exemplo de Judith, que arrancara Je- 
rusalem ao terrivel adversario que pretendia 
destruil-a. 

Ate os dezoito annos de edadc nao se preoc- 
cupava sua mente com outros pensamentos, 
e em suas vigilias cogitava so nos meios de 
obedecer ds vozes celestes, que Ihe aponta- 
vam sua vocaQao. IllumiuaQoes vision arias, 
arroubos fanaticos nao se assenhorearam 
tambem do espirito de Thereza de Jesus, e de 
Francisco de Assis, que se devotaram a pro- 
paganda da religiao e foram canonisados 
pela egreja ? Identicos phenomenos enleva- 
ram o animo e vontade de Joanna d'Arc para 
defensa e salvagao da patria. inebriada com 
as visoes e arrastada ao cumprimento da 
missao que Ihe era intimada, e Ihe estava 
reservada pelo ceo. 

Decidio-se a deixar o pai, a mai, a familia, 
as amigas e companheiras da aldea, a casa 
em que nascera, os campos em que pas- 
seava, as arvores a que se abrigava, os pas- 
sarinhos com quern convivia, folgando e dan- 
do-lhes nutrigao, o ribeiro em cujas aguas se 
merguihava com delicia, a egreja em que 



— 113 — 

fazia suas oraQoes, o sino que resoando pelo 
espago, e echoando plangentemente pelas 
campinas, tanto a enternecia. 

Declarou aos pais sua vocaQao ; resistio- 
Ihes aos rogos e aos conselhos; recusou um 
vantajoso casamento que Ihe propuzeram, 
e conseguio por fim que urn tio procurasse o 
commandante da fortaleza proxima de Van- 
couleurs, expuzesse-lhe suas intengoes, orde- 
nadas por Deus, e pedisse-lhe que a apre- 
sentasse a Carlos VII coino mensageira do 
c6o, e predestinada a salval-o. Teria entao 
de edade dezoito aimos. 

Zombou o commandante de pretengoes que 
Ihe pareceram tresloucadas,e despedio brutal- 
mente o mensageiro. Nao recuou Joanna de 
seus designios; nao eram seus — nao ; ella 
preferiria vegetar noseio da familia, no ninho 
paterno,pastorear rebanhose fiar a la. Deus, 
porem, a dirigia para outros fins, e ella per- 
tencia antes ao ceo que a terra. — Irei, irei, 
— exclamava. — Deus me ordena. 

Nao ha na historia da humanidade tantos 
exemplos d'essas allucinagoes de espirito, 
d'essas vocagoes divinas, d'esses fanatismos 
que abafam a razao e os sentimentos ? 

Ignacio de Loyola nao se entregara a rea- 
lisagao de sonhos, a sacrifii ios estupendos, no 
intuito de desempenhar uma missao que pen- 
sava tambem e que Ihe era imposta pelo ceo, 
a de formar um exercito religioso para com- 
bater os inimigos da Egrejae salvaroPapado? 

Abandonou Joanna seus pais, familia, 
casa, arraiai e companheiras de infancia. 

A HISTORIA E A LEGENDA 8 



— Ill — 

Cinco annos de exaltagoes, allucinagoes, so- 
nlios, predicQoes desant s, haviam-Ihe ama- 
durecido os projector, aclarado a vooaQao, e 
sobrepujado a razao e a vontade 1 Partio da 
aldea acompankada por sen tio; chegou a 
Vancouleurs : aboletou se eta casa de um 
carpinteiro. Apresentou-se ao commandante 
da fortaleza, cleclarou-lhe quo Deus a man- 
da va para fallar ao rei,servii-o, e animal-o na 
guerra, porque a elle periencia o throno da 
Franga e nao a Henrique VI da I ng la terra. 
Seria alguma feiticeira - pensou o capitao as- 
sustado ? Chamou o cura, que estendeu 
diante de si a estola, e conjurou Joanna 
que se retirasse, caso a anim iva e>pirito 
per verso. Ella ajoelhou-se, beijou a estola, 
revelou profunda crenga nos rnysterios da 
egreja eafflrmou terminante aente que era 
indispensavel que fallasse ao rei antes da 
quaresma, para que elle irreniessiveiniente 
se perdesse. 

Commoveram-se quantos presenciaram a 
scena, e ouviram-lhe as vozes, que pareciam 
inspiradas. Pelas massas populares espa- 
Ihou-selogo asympathia e admiragao para a 
donzella. Lernbraram-se muitosdaprofeciado 
Merlin : um ou outro sacerdote nao esqueceu 
derecontar a historia de Judith. Facilimas 
sao deirapressionar-se as raultidoes rusticas. 
Governa-as a imaginagao, nao a razao. Re- 
metteu-ao commandante ao duque deLorena, 
que a mandou recolher a uma casa, e escre- 
veu ao rei. Nao tardou Carlos VII em respon- 
der-lhe que Ihe enviasse a donzella. Nao 
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acreJilava na missio de qua ella so dizia 
incumbida, mas inspirava-o a curiosidado. 
Abrio-se subscripgao por entre as massas 
populares ; compraram-lhe urn cavallo, em 
quo ella montasse, e vestes de homem, com 
que so cobrisse. 

Formosa donzella, corno a pinlam as cliro- 
nicas da op oca, de porte elegante, degestos no • 
bres, devoz sonora e forte, acostumou-se logo 
a rnontar a cavallo, a dirigil-o destramente 
o a sustentar-se na sella com galhardia e 
firmeza, corno se fbra adextrado cavalleiro. 

Acornpanhada por genie escolhida, c quo 
liavram jurado defendel-a e respeital-a, par- 
tio Joanna de Vaucouieurs. Atravessaram-se 
terras occupadas por burguinhoes e ingle- 
zes, que por toda a parie as infeslavam ; 
fugio se dos caminlios frequentados, prefo- 
rindo por seguranga romper florestas, c per- 
noitar em casebres i sola dos, ou localidades 
desprezadas. 

Por yezes pensaram os conductores que 
ella era feiticeira ; ao notar-lhe, porem, a voz 
autorisada, o gesto eievado,a vontade firme- 
mente acceatuada,estremeciam e curvavam- 
se : todos os dias resava, confessava-se com 
uni sacerdote da comitiva, e coramungava 
devota o moclestamente. Ao terminar-se a 
viagem, ao cliegar a Chinon, onde per mane- 
cia Carlos VII, estavam todos convencldos 
de que ella era uma emissaria de Ddiis. Tres 
dias de oragaogastou Joanna na Egreja antes 
que so apresentasse ao rei, e durante os 
mementos de descango ouvio noticias da 
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guerra, das posigSes dos fcelligerantes, do 
cerco que estendia em torno de Orleans o 
famoso general Talbot, e do perigo que 
corria esta cidade do cahir em poder dos ini- 
migos, quando nao fosse urgentemente soc- 
corrida. 

Recebeu-a por fim o rei. Ajoelbou-se 
perante elle Joanna, disse-lhe que Deus a 
enviara para soccorrel o contra seusdnimi- 
gos, coroal-o e sagral-o rei em Reims, e salvar 
a Franga; que eiie nao seria reconliecido rei 
verdadeiro e geralmente acceito emquanto re 
nao sagrasso, e o fizesse antes que o inglez o 
praticasse em seu prol; acrescentoU' que 
quanto antes convinha descercar Orleans e 
expellir os inglezes da Touraine, abrindo ca- 
minho livre entre seus estados, e que ella 
estava prompta para guiar os francezes em 
nome da Franca e de Deus. 

Espantou-se Carlos VII ao presenciar a 
attitude e decisao da donzelia. Mais impres- 
sionou se quam o ella Ihe disse com forga: 
«Declaro-to em nome de Deus que es o ver- 
dadeiro lierdeiro de Franga e fiiho de rei 
francez ». 

Nao propalavam os inglezes o ccntrario 
para Ihe tirarem o prestigio da crenga dos po- 
vos ? Nao se serviam para seus fins dos pro- 
cedimentos deshonestos de sua mae, Isabel de 
Baviera, no intuito de espaiharrm que nao era 
filho de Carlos VI ?... Nao fallava a donzella 
em nome de Deus ? Nao era so Carlos VII 
appellidado at6 alii de delfim pela quasi tota- 
iidade do povo ? 
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Desdo logo conjectarou o rei quo podia ser 
vercladeira a vocagao de Joanna, e celeste a 
m'ssSo quese propuzera. Naoonsou todavia, 
porsi resolver. Partio com a donzella e sua 
corte para Poitiers ; conv con alii bhpos, 
sabios, preladis, jurisceneultos conlieoidos, 
e incumbio-lhes que ouvissem a Joanna 
d'Arc, com ella discutissem, e depois o acon- 
selhassem. Seria o demonio quo fallava pela 
boccade uma raulher, on de Dens rocebera 
olia a missao gloriosa que apregeava? Recor- 
ria-so naquellas eras, nos caioe de duvida, 
aos padres doutos da egreja, que se conside- 
ravarn conhecedores de toda a seiencia, e 
repreeenlantes da religiao. Na rcligiao con- 
centra vam se as crengas, os sustos, a con- 
sciencia, a vida. 

— Naoconhego nem o A e nem o B—dizia- 
Hies Joanna—Mas rocebi do Deus, do verda- 
deiro Deus dos cbristaos, a incumbencia de 
levantar o assedio de Orleans e de coroar e 
sagrar Carlos VII em Reims. 

As suas respostas decisivase firmes espan- 
taram os juizes. Seu espirito lucido e reli- 
gioso impressionava os. Cumpria, como ca- 
tholioa, seus doveres com zelo iaexcedivel. 
Missas, confissoes, cemmunb5 s, jejuns, a 
nada faltava A plebequetaofacdmente acre- 
dita em, boatos, sejam para anemathisar os 
propagandistas, sejam para santifical oseen- 
deosal os, extasiava se diante da donzella, 
aco npanhava-na, pedia-lhe a bengao, sauda- 
va-na como uma santa descida do paraiso pa- 
ra sai vagao do mundo. Cont rvam-se por toda a 
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parte e com exageragSo seusfeitos, rcpetiam- 
se suas palavras, inventavam-se e propaga- 
vam-so milagres por ella praticados. Salva- 
ra-se em uma casa urn doonte grave ? Era 
Joanna quo o quizera. Escapara de um 
perigo eminento um morador da cidade? 
Apegara-^e com Joanna. Produziam as 
vaccas, fructificavam as arvores, raiava o 
sol sem queimar as sementeiras ? Devia-se d 
donzella. Nada ella dizia, nada coromettia 
para impor essas id^as ; protestava, pelo con- 
trario, contra a credulidade publica: susten- 
tava, apenas, que recebera missao de Dens 
para ccmbater os inimigas da Franga, e sal- 
var o tenitorio invadido e dominado pelos 
inglezes e assollado pelos Burguinhoes. 

Geral opiniao de esfima ganbava, e con- 
venceram-se por fim todos quo Deus paten- 
teava um milagre em favor dos povcs, inspi- 
re ndo a pie dos a donzella 1 

Decidiosoo rei. Mandou preparar refor" 
qcs para descercar Orleans, sitiada pelos 
inglezes. Mimoseou a Joanna com um bello 
cavallo branco, ornado de arnezes escolhidos; 
deu-lbe egualmente uma armadura complete 
de guerreiro, escudo, elmos, capacete de ago ; 
um estandarfe com as armns de Franga e a 
imagem da Yirgem San|issima,e umaespada 
antiga, que se guardava no altar de Santa 
Catharina, onde ella de joelhos ccstumava 
dirigir suas preces ao Todo Omnipotence, e 
quo ella pedira de preferencia a novas e mais 
bem afiadas espadas. 

Partio finalmente Joanna d'Arc para 
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Orleans, seguida de um estado-maior primo- 
roso qdo Ihe foi concedido como guarda, e de 
tropas ao mando de varies fldalgos do tempo. 
Estava a cidade rodeada de bastilhas levan- 
tadas e guarnecidas com forgas inglezas 
mimerosas, e difficilmentc se conseguiriam 
coi municacoes atraves dos inimigos occupa- 
dos no assedio. 

A' voz da donzella ousaram os francezes 
descer o rio por entre as bastilhas, e penetrar 
em Orleans, promptos para o combate, sem 
que fossem todavia incommodados pelos ini- 
migos. Enthusia-smo immenso da populagao 
acolheu-os: foi particularmente a donzella 
alvo das ovagoes dos habitantes. Ao aspecto 
magestoso, que se diria de um varao esfor- 
gado, a nobreza. a fidalguia do seu porte, as 
suas palavras animadoras, persuadiram-se 
deveras que era um anjo enviado pelo c^o, 
puro e nobre como o espirito de Christo. 

Nao era Joanna admirada, respeitada, esti- 
mada somente ; era ja venerada como santa, 
acreditada como instrumento de que Deus se 
servia em pro de uma nagao decahida e des- 
gragada! 

C( mo nao devia subir a magestade de 
culto esse sentiraento popular, quando pre- 
senciaram a primeira sortida de tropas des- 
fialdando bandeiras, e no meio a donzella* 
animando a todos ! Quando ao primeirq ti- 
roteio que travaram com os inglezes ti ium- 
pharam os francezes, tomaram-lhes e des- 
truiram-Ihes duas das bastilhas que amea- 
gavam a cidade ! Quando emfim souberam 
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que a fronte combatera sempre a donzella, 
com o estandarte levantado em um brago, 
com a espada empunliada no outro, despo- 
dindo golpes certeiros e valente 5, e com a voz 
encorajando e excitando os guerreiros ? Quo 
delirio e entbusiasmo ao recolher-se Joanna 
aos muros da cidade, trazendo 0 signo de 
Orleans, 0 bapti mo de sangue em uma fe- 
rida que no pescogo recebera de uma setta 
adversaria ! 

Nao nos aloagaromos descrevendo 03 
combites que se seguiram e com os quaes 03 
francezes, guiados pela donzella, obrigaram 
por dm os inglezes e s uchefe, alias valeroso 
e destemido, 0 famoso Talbot, a ievantar 0 
sitio de Orleans, ena «ua retirada para Ruao, 
e a soffrer, em Pathay, ver .onhosa derrota. 
Nao ha chronista 01 Mstoriador que nao re- 
memore os feito^ heroicos da donzella, des le 
os annaes monasticos e as memories de Ri- 
chmond e de Holindied ; desde Martelet, 
Cominss, Monroy e Augustil atb o , oetico 
Michelet, 0 escrupuloso Barante, e 0 pre- tu- 
tador Berriat de Saint Prix, uns mais rentes, 
outros mais scepticos, temendo tronegar em 
legendas e ficgoes, s un que nem um ouse 
fazer pairar a menor sombra de suspeit i no 
tocante a honestidade e pureza de Joanna. 

Resultava das faganlms por ella pralicadas 
que a co sideravam os francezes uma crea- 
tura divina, emquanto pie os i nglezes anavo* 
ravam se de talme lo diante d'eUn, que bas- 
tava a vista re m de longe oestan lar e particu- 
lar de que usava, para fugirem atodad brida. 



Nao era so a valentiado seu bra50,0 animo 
que infiltrava nos peitos dos guerreiros fran- 
cezes, que amedrontava os soldados do Tal- 
bot. Para dies surgii uma feiticcira, um 
ento inspirado por ospirito infernal, uni de- 
monio finalmcnte, ao qual so nao oodia re- 
sistir. 

Nao devem admirar-nos cstas crenQas e 
superstigo s, que por toda a parte da Europa 
cnlao so derramavam, e nas quaes o povo 
acredifava: nem pode surprehender-nos 0 
facto de provar- e soldado intrepido uma don- 
zolla de dezoito annos. 

A historia demonstra a valentia p'lysica 
das m ilheres ; commemora mu tas faganhas 
por ellas pratica ias, eguaes, senSo superio- 
res, as dos homon s. Nao salvara depois a 
burgueza Joanna Hachc e a cidade io Beau- 
vais cor ada polos exercitos'de Carlos teme- 
rario de Borgonlia ? Tor nay nao fora valo- 
rosaraente defendid ipela daraa Lnlain contra 
q principe de Parma ? Nao deveu Amiens 
libertar se do assedio rigoroso a trinta de- 
nod 1 !as damas, que portaram-se como 
velhos guerridieiros ? Na historia de Portu- 
gal c orazil nao fallam tambeiu s chro- 
nistas nos leitos d'armas de algumas mu- 
Ihercs ? Nao consagram 0 nome de Maria 
Urs da Lancaster na tomada de Ambona, e 
em outros combates nas Indias, vestida de 
homom, tendo asseniado praga como soldado 
raso, c mi 0 nome de Balthazar Cordeiro? 
Nao alllrma Santa Maria no «Anno histo- 
rica» quo ella nascera no Rio de Janeiro e 
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recebera uma ten^a do thesouro pelos seus 
acfos do valentia? Como a religiSo, conta a 
patria heroinas verdadeiras: anima as^ en- 
thusiasma-as um sentimento fanatico, digno 
de todos os encomios ; quando encaminhado 
a missao nobre e elevada, as religiosas alcan- 
qam canorjisagao, cnUo, altar; as patriotas 
cabem a admiraqao e as lagrimas dos povos. 
Bern quo destinados os dous sexos a diversos 
misteres, nao aponta a bistoria tambem mu- 
Iheres eminentes polo genio, pelas qnalidades 
moraes e intellectuaes, e pelas resoiugoes in- 
trepidas e primorosos conselhos ? 

Partio Joanna, libertada apcnas a praga e 
obtida a victoria gloriosa de Patbay, de Orle- 
ans para Gien, ondo estava Carlos VII. Aco- 
Ihida com todi o favor e veneraQao. aconss- 
lhcu-o a fazer-se sagrar e coroar qnanto antes 
era Reims. A' frente de numerosas tropas, a 
olhos vistos engrossadas por paisanos em 
quant:dade, qnevoluntariamente concorriam 
agora para servir as ordens da donzella santa, 
seguio Carlos VII, tendo a sen lado a ado- 
ravel virgem. 

Ao chegar a Troyes, prevaleceu a opiniao 
de Joanna contra as dos principaes capitAes 
que teraiam assaitos a cfdade, e preferiam 
deixal-a de lado, penetrando quanto antes 
em Reims. Troyes rendeu-se immediatamente 
ao rei, apenas iniciaram-se as primeiras ope- 
ragoes de guerra. Em Reims foi erafim co- 
roado e sagrado Rei de Franga Carlos VII, 
occnpando a donzella durante tcda a cere- 
monia, verificada na soberba cathedral, um 



- 123 — 

logar eminente entre os chefes militares que 
cercavam o monarcha. 

Sagrado e coroado Carlos VII, declarou 
Joanna quo ostava terminada sua missao e 
a outros cabia continual-a ; fallava-lho a voz 
interior e divina quo Iho cumpria recolher-se 
a sua aldea, ao soio do sua familia, aos mis- 
teres do sou soxo. 

Nem o rei, nem os guerreiros provectos, 
nem o clero, nem o povo que a adorava, ao 
ceitaram-lhe a renuncia dos servigos. Car- 
los VII pretendia marchar contra Pariz e 
retomal-a aos inglezos. Nao dispensava o 
brago poderoso e a influoncia exercida pela 
donzella sobre esses caraponios, pouco exer- 
cidos nas operagoes do guerra, mas quo pre- 
cipitavam so temerariamente e como loucos 
as vozes do Joanna, formando o neruo do 
suas tropas. 

Cedeu Joanna o partiram todos para novos 
combates. A donzella foi do opiniao em 
S. Diniz que se nao assaltasse Pariz, praga 
defendida por burguinhoes o inglezes, vete- 
ranose adestrados. Nao se Iho ouvioo con- 
selho, e na desastrada empreza, ao domar 
Joanna uma bastilha, foi gravemento ferida 
na coxa. Recolhida a Compiegno foi esta 
cidadelogo accommettidapelos borguinhoes, 
e apezar dasdores dos ferimentos, naocicatri- 
sados ainda, defendeu-a a donzella com todo o 
denodo ; mas vencida, aprisionada, por fim, 
em uma investida que commettera contra os 
siliantes, foi levada a Joao de Ligny, um dos 
chefes borguinhoes. Conheceram^todos entao, 
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ao ve-la, quem era esse guerreiro quo tanto 
03 amedront iva, esse diabo, esse espirito ao 
qua! nao podiam resistirj era uma moQa de 
dezoito a dezenove armos 1 

Nao tratou Carlos Vll de salval-a com- 
prando-a a Ligay, que lii^a yenderia e en- 
tregaria de certo. For ordem do duque de 
Borgonha foi ella transfericla para o poder 
dos ingleze?. Passju pelas enxovias de 
Arras, de Crotois e de Beauvais, antes de ser 
remettida para Ruao, e encerrada na torre do 
castello. Jubilaram os inglczes com a acqui- 
sigao. Pridoneira, porenij de guerra, como 
justigal-a ? Nao se revoltai i un ontra o acto 
os espiritos dos propj-ios subditos ? 

No intnito devingar-se dos males quo delta 
haviam soffrido, lembraram-se catao de 
confial-a a tribunaes ecdedasticos. Podia-se 
considerar soldado e guerreiro uma mulber 
que se vesti i como homem ? Nao era antes 
uma feiticeira ? 

Foi sujeita a um tribunal de inquisigao, 
presi lido pelo bispo de Beauvais Impu- 
taram-se-lhe os crimes de beresia e foitigaria, 
e obrigaram-na a retomar os trajos femi- 
ninos Publicaram-se posteriormente em 
Franga todas as pegas do processo, e espanta 
como Joanna re3pondia acertada e firme- 
menle as perguntas capcio as que os juizes 
Ihe dirigiam Seus sonbos suas visoos, suas 
allucinagoes de espirito., bom que invertidas 
por elles, ella as aclareava logo, faljando 
sempre a verdade, em virtude dos pmlundas 
crengas que nutria. 
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Cerca de urn anno durou o processo at5 
que por fiin lavrou-se a sentenga, condem- 
nando-a a ser queimada viva. 

Eram ainda normandos, e pois inglezes, e 
nao ainda francezes, os habitantes de Ruao e 
de todo o territorio septentrional de Franga. 
Nao haviam sido o ; normandos conquista- 
dores de Inglaterra, e Inglaterra o Nor- 
mandia ndo formavam a mesma nagao ? 

Nao foi, portanto, o clero propriamente 
francez qne sent nciou a Joanna; foi o clero 
inglez e normandp. 

Dir-se-hia o odio contra Joanna d'Arc se- 
melhante aod< sjndeus contra JesusChristoI 
Declararam-na heretica, relap&a, apostata e 
idolatra, mas nao proferiram umaexpressao 
qne Ihe maculasse a honra. No meio de sens 
padecimentos, carregada de ferros, con- 
stanternente injuriada, desfeiteada, maltra- 
tada, era felizmente, multo respeitada emsua 
pudicicia.queadmiravam tanto inglezes como 
os proprios francezes. 

Quem cm iiqssos dias visita a ci :ade de 
Ruao, nao deixa de exarainar a celebre 
praga onde, a 0 de Maid de 1431 levan- 
taram os inglezes a fooueira destinada a 
queimar Joanna d'Arc. Amarrada «a don- 
zella a um ] oste eleva lo, e corcado de 
enormes achas de lenha, untadas 'e alcatrao 
para ardcrem faciimente, apenas se Ihes 
applicasse o fogo, e tenderam-se em roda da 
praga as linhas de tropas afim de abafar 
qualquer movimento de corapaixao po; ular. 

Ao lado o [ at cio e| iscopal repk to de 



curiosos, defronte a bella cathedral golhica, 
e ondas de plebe encheado os tecto i das casas 
e as mas quo desembocavam na praga, at6 
ondo Ihe permittiam os sol dados de senti- 
nella e goarda. 

Joanna pedio um crucifixo, e urn official 
inglez quebrou um ped.igo de pao e entre- 
gou-lhe. Dobrando-o como si fora urna cruz 
e chegandorO religiosamente aos labios, bei- 
jou-o, e comeQou a recitar preces sonoras e 
religions. 

O incen lio principiou por baixo e a pro- 
])orQao quo lavrava, subiani labaredas quo 
foram-liie a pouco o pouc > cobrindo o corpo 
e escondendo-o de envoita com espe sas nu- 
vens de fumo. A' proporqao quo a estrepHo 
da madeira incendiada, e o som roue > das 
chammas se tornavam mais seusiveis, di- 
minuia a yoz ate alii ouvida di donzella: 
<(Jesus! Jesus 1» foram as ultimas palavras 
quo se Ihe perceberam, e em poncos minutos 
Joanna, posto, lenha, cadafalso, tudo cram 
cinzas 1 



Luiz XI de Franpa 

Percorrendo os annaes da historia de 
FraiiQa nota-se um typo singular e origina- 
lissimo : 0 rei Luiz XI. Nem um antigo ou 
moderuo soberano tem sido alvo do tantas e 
tao graves iraputaQOes, de feitos tao exe- 
crandose de tAo enormes crimes. Nao lia du- 
vida quo se comprova seriamonte o estigma 
que se gravou em sua memoria. E' fora de 
duvida, por6m, que, para se Jhe accrescentar 
o desconceito, se Ihe attrjbuiram actos que 
nao praticou, intuitos que nao teve, feroci- 
dade quo nao cornmeiteu : paga pelo que 
lez e pelo que deixou de fazer. 

A' astucia, h perfidia, k traiQao, que eram 
communs a todos os personagens elevados e 
poderosos de seu tempo, juutava Luiz XI 
qualidades eminentes de rei, de estadista, de 
politico. Lembram-se sempre aquellas nos 
livros denominados de historia, que confun- 
dem a. verdade com a legeuda, a realidade 
com a ficQao, a exacgao com a calumnia. 
Deixam de memorar eslas para mais odiosa 
trausmittirem aos posteros sua reminis- 
cencia. 

Exige a imparcialidade de escriptor que se 
Ihe salientem os contrastes do caracter e a 
diversidade dos seutimentos ; que se o pinte 
tal qualfoi, para se Ihe descobrir seu espi- 
rito e sua alma, e comprehender-se sua par- 
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ticular natureza; para isso 6 mister que se o 
estude no meio da sociedade em que viveu ; 
quo se desoreva a situagao da Franga du- 
ranto a sua epqca ; que se revelem tambem 
osodios, as lutas, as barbarias, asperfidiase 
traigoes dos seus adversarios, com os quaes 
elle iabutou em constante, pordada e tenaz 
lide do embusfces e armas ; que se examine, 
emfim, o que era a Franga,aotomar Luiz XI, 
em 1461, conta do solio regio, e ao terminar 
seus dias de vida, apos um reinado de 22 
annos, violento e permanentemente agitado, 
com revoltas, com sedicoes e com guerras 
internas e externas, de forasteiros e de vas- 
sallos. 

Legara llie seu pai, Carlos VII, o'reino em 
me!bores circumstancias do que o tinha en- 
contrado ao morrer Carlos VI. Conseguira 
expulsar de Franga os ingiezes, reivindicando 
Pariz, repellindo-os para sua iiha, e arran- 
cando-lhes as possess5es da Normadia, 
Guyana e outras localidades importanfces 
que, per herangas e conquistas, haviam per- 
tencido aos Duques Normandos, ora reis da 
Inglaterra, e que para Inglaterra haviam 
transferido a sede principal dos seus domb 
nios. 

Libertado, porem, de estrangeiros o solo 
francez, c: ntinuava, todavia, retalhado em 
feudos hereditarios, autonomos e indepen- 
dentes, ma is ou menos poderosos, entre os 
quaes notava-se o territorio denominado 
reino de Franga : accrescia quo os estados 
mais poderosos pertenciam aparentes do rei, 
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que se orgulhavam tanto comoellede suaes- 
tirpe; e pois consideravam-se independentes. 

Contra a vontade de Carlos VII esposara 
o Deifim, que reinou depois sob o titulo de 
Luiz XI, a princeza Cariota de Saboya: col- 
locara-se para mais angustial-o k frenle dos 
inimigos dos seus favorites, e movia a seu 
governo opposigao declarada. 

Exasperado o rei contra o principe e ja 
embotado das faculdades intellectuaes, que 
se Iheiain minguando, tratoude perseguil-o, 
em vez de modificar-lhe os instinctos e con- 
ter-lhe os impetos desordenados.Abandonou, 
entao, o principe a corte e a familia, e reco- 
Iheu-se ao territorio do Delfinado, que se Ihe 
tinlia distribuido como apanagio, na qnali- 
dade de herdeiro do tbrono, e ahi iniciou 
uma particular e independente administra- 
Qao, revelando-se favoravel a emancipagao 
das classes populares e servas, e adverse aos 
foros e privilegios da nobreza. 

Tranquillo, n'esse canto daFranQanaoodei- 
xou o rei influenciado por seus favorites, que 
orodeavame dirigiam Ihe a acgao. Ordenou 
ao filho que voltasse para Pariz, e mandou 
forga armada afim de obrigal-o a obediencia, 
quando se nao prestasse expontaneamente a 
cumprir as ordens que se Ihe transmittiam. 

Temen-se o Delfim dos odios paternaes 
excitados pelos seus conselheiros. Deixou o 
Delfinado e encaminhou-se para os estados 
da Borgonha a pedir asylo ao Duque Felippe, 
o bom, casadocomuma princeza portugueza, 
filha de D. Joao I. 

A HI3TORIA E A LEGENDA 9 
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Era o duque cle Borgoaha ainda tnais po- 
deroso que o proprio rei de Franga, e bem 
que, coqio os deniais seanores feudaes, nomi- 
imimente recoahecosse a suzcrauia doiiititu- 
lado monai'eha, nao Ihe prestava a menor 
subordinagao e nem respeito ; j.overiiava ii> 
vre e iodependentemente seus estadas,' que 
nao so coraprehendiam o ducado, cuja capital 
era Dijon, mas estendiam- e para o Norte, 
por elitre a Lorena e o chamado reino de 
Eranga, e incluiam tambein a| Fiandres, 
Luxemburgo e Paizes Baixos, duminios seus 
particulares pela conquista e lierangas. 

Emquanto o Duque, iudisposto ja com 
Carl -s VII, acolhia o Delfim com o mais ga- 
Ihardo agasaiho, o rei de Franga declarava 
confiscado o territorio do Deifinado, tirava-o 
ao herdeiro da coroa, e incorporava-o intei- 
ramente nas suas posses. 

Desde entao ate rallecer o rei, nao se avis- 
taram mais pai e (illio. Seis annos viveu 
o Delfim na corte dos Duques de Borgonha, 
e sO d'ahi sahio, em 1461, para empunhar o 
sceptro da Franga, que Ihe purtencia por 
morte de Carlos VII. 

Ja ahi comegou a legenda a calumnial-o. 
Attribuera-lhe uns ter elle causado a morte 
do pai com os desgostos que J.he dava ecom a 
opposigao que Ihe movia ; outros sobem raai 5 
aito, asseverando que Ihe fizera propinar ve- 
neno na comida por meio desecretos e perver- 
sos agentes que sustSntava na corte paterna. 
Nem uraa nem oufcra imputagao fuadam se 
na verdade, e nem mesmo na verosimilhanga. 
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Lui7, XI parmanecia nos estados do Duque 

!0n?e d0 ',ai 

dot laro 1 f?S''Ci03 Po
ublic0^ despreaJido 

Caplo^Vrr '^'^dia. Car to 6 aiada qua, 
uoSs?hildaL ?TCU mamdode fome. e irn- possibiiitado de comer. Resultara. porem 
sua molestia, nao depegonha que Jhe fosse 
mmistrada, mas de urn cancro na queixada 
superior e nas extremi lades da ^r4nta 
que se nao pode extii-par, e quo Johibio a 

a vida.10 alimentoscom quemantivesse 
Achou-se Luiz XI diante de destemidos 0 

arrojadossenhoresfeudaes, que Ihe negavam 
os t lire it os e foros de suzerauia. De urn lado 

m^ntv6 tG g0nha' (lue disPuoha de ele- mentos supenores ao^ seus: do outro o 
Duque de Bretanha, quasi egual em pos- 
sessoos e em numero de vaseailos ao proprio 
ei bem que interior ao de Borgonha Aiem 

ftrrv13^ de ProeriCa' ^ Nemours) , , ^' Dourboa e muitos outros fi- dalgos de menor hierarchia, quo vlvfam 

egiiaimente mdependentes em seus solares 
e e^ta los. Nao ha vie uma Franga como e a 

rauga de hoje unida e compacta. 
U rci de entao era urn chefe cercado de 

numerosos e feudaes baroes, que se coJIiga- 
vam, que se guerreavam, con forme os ins- 
pirava o interesse, ou os arrastavam as pai 
xoes e instinctos. pai 

Pensou desde logo Luiz XI em firmarseu 
poder sobre os dos senhores feudaes^ em 
augmental-o, arrancando-lhes os domhiios 
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em garantil-o, abolindo-lhes os privilegios, 
e extinguindo-lhes a autoridade autonoma. 
Nao poderia em sua vida unificar a Franga 
em um sd reino, ja libertado por sen pai de 
estrangeiros, ainda, porem, dividido era es- 
tados particulares, bem que todos francezes? 
Fixou-se-lhe no espirito esta idea, este pen- 
samento, esta esperanga. Dedicou-se a sua 
realisaQao, quaesquer que fossem os meios a 
empregar, bons ou maos, honestos ou repro- 
vados , insidiosos ou legaes, violentos ou ar- 
tificiosos, perfidos ou francos, moraes ou 
barbaros. 

Applicar a guerra leal era Ihe impossiveL 
Um ou outro mostrava-se inimigo temivel; 
alguns reunidos vencel-o-hiam. A' forga con- 
vinha substituir a astucia, illudindo a estes 
para dar cabo daquelJes, separando-os em 
mteresses, e excitando-lbes as ambigoes e 
brios. So, todavia, com muito geito e tempo o 
conseguiria, porque desconfiavam tambem 
delle, e preparavam-se para resistir a desi- 
gnios que elle pretendesse executar contra a 
liberdade, que usufruiam, e para empregar, 
por seu lado, todos os meios por mais insi- 
diosos e traicoeiros que fossem. £ 

« — Quem nao sabe dissimular,— disse 
Luiz XI em um livro de maximas que es- 
creveu para ensino do filho— nao sabe 
reinar. »—Dirigio-sesempreporeste axioraa. 
Tratou de angariar o povo miudo, manifes- 
tando familiaridade com os pequenos, parti- 
cular predilecgao pelos caraponios, e a todos 
fallando, em qualquer logar e occasiao, sem 
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a menor ceremonia. Em vez de corte luzida 
e festas deslumbrantes, como era costume 
dos barSes feudaes, e particularmente dos 
Duques de Borgonba, que se vangioriavam 
com os apparatos e symbolos da nqueza, da 
opulencia e do luxo, concentrou-se em um 
viver modesto, em simplicidade de trajes, em 
modos singelos e populares. 

Queixavam-se muito os povos da prag- 
matica sancgao de seu pai, que outorgara 
aos senbores dos solares a nomeagao dos 
dignatarios e beneficiarios das capellas, 
egrejas e dioceses. 

Fci um dos primeiros actos de Luiz XI re- 
vogar o edicto paterno, declarando que & 
Curia Romana pertencia o direito da sancgao 
dos ecclesiasticos, sob proposta exclusiva da 
coroa. 

Os povos animados entao pela religiSo, e 
devotos extremados da egreja, mais se Ihe 
affeigoaram em sympathias, ao saberem que 
o Summo Pontifice Ihe agradecera encareci- 
damente esta prova de sua piedade. 

Nao tardou o rei em contratar com o 
Duque de Borgonba. que carecia dedinbeiro, 
restituigSLo a Franga das cidades de Abbe- 
ville, Amiens e S. Quintino. que estavam en- 
cravadas em seus territorios e pertenciam 
entretanto a Borgonba. Carecia d'ellas para 
livremente percorrer seus estados. Cuidou 
em reduzir a autoridade e attribuigoes dos 
senbores de solares. revogando-lbes alguns 
privilegios anteriormente concedidos, no- 
meando commissarios que examinassem os 



titulos da nobreza e exigissem o pagamento 
dos direitos de suzeiania. Resolveu egual- 
menle que se apresentassem documentos 
comprobatorios da posse dos bens usufruidos 
pelos ecclesiasticos e confrarias religiosas. 
Prohibio lutas armadas entre fidalgos, a caga 
de aves e animaes durante a estagao reser- 
vada para a creagao e augmento da especie ; 
e pescas nos rios com instrumentos destrui- 
dores dos peixes. 

Adiantava-se Luiz XI demasiado; cum- 
pria-lbe andar mais de vagar e ma is reflecti- 
damente para veneer reluctancias. Os bar 6es 
mais poderosos esposaram a causa dos me- 
nores e mais fracos. Formaram liga para re- 
sistir ao rei, e chamararn em sen apoio os 
DuquesdeBorgonbaeBretanha. Unio-se-lhes 
o clero, interessado egualmente nos abusos, 
que o rei pretendia extinguir. Na propria 
cathedral de N. S. de Pariz reuniram-se 
em assembl£a os descontenles de ambas as 
classes, e ahi fundaram uma associagho de- 
nominada do bem publico, destinada a sus- 
tentar sens privilegios. 

Fora de Pariz achava-se Luiz XI, quando 
Ihe chegou aos ouvidos a noticia da trama com- 
binada pelas duas classes poderosas doreino. 
Tinha provado bravura nas guerras contra 
os inglezes : desejaria, comtudo, evital-as, 
preferindq os meios da seducgao e concordia® 
Nao ha via, no emtanto, recurso senao em- 
pregar asarmas. Preparou tropas e marchou 
Eara Monihery, onde outras dos nobres se 

aviam juntado. Travou se um cornbate, 
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que ficou infleciso. Recolheu-se Luiz XT a 
Pariz, sem ler conseguido triumpho. Po.nsou 
em Pariz que mais The convinha applicar os 
meios do corrupgao, euviando ageutes a 
cada um dos rTjef< s da nobreza, afim de con- 
cilial-os e sep ral-os uns dos outros compa- 
n heir os. 

Era tardeenada conscguio. Augmentou-se 
o numero dos adversarios com novas acqui- 
sigoes de outros ate entao tranquillos e neu- 
tros, e com soccorros que Ihes remetteu o 
Duque de Borgonha. Pensou Luiz XI que so 
The restava fazer concessoes, quer revogaudo 
varios edictos que Ihes interessavam, quer 
accrescentando-lhes mesmo os foros e privi- 
legios sobrc os ja outorgados. Dir se hia o 
marinheiro que atira a carga no mar para 
salvar o navio. SacrifTcou partedo reino para 
naoperder-sea realeza. Assignou otratadode 
Condans, que inteiramente o desmoralisava. 

Queria, porem, escapar aos perigos da 
occasiao. Assignalura de tratados, promes- 
sas. juramentos, porfiou desprezar sempre 
que ihe fosse convcniente. Que impprtava 
sua acquiescencia ao tratado de Conflans ? 
Desde Jogo foi sua id6a fixa rasgal-o, des- 
truil-o. Raiasse a opportimidade e nSo tre- 
pidaria e1^ fazel-o e em vingar-se, guar- 
dando em memoria os nomes dos principaes 
inimigos. 

Na,o esqueceu jamais a liga de Carlos 
Temerario, filho do Duque de Borgonha, que 
se apresentou francamente em favor dos 
insurgidos e a frente de vassallos dedicados. 
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Reputava-o at6 ahi sea amig'o, com elle 
convivera seis annos em Dijon, e eram 
ambos de quasi identica edade. A morte do 
pai, que por esse tempo se verificara, elevara 
ao throno o Temerario, e tornava-o agora 
mais perigoso. Nao deixou dahi por diante 
Luiz XI de damnifical-o, bem que conti- 
nuasse a simular-ihe a mesma esiima e sym- 
pathiaquequando principes pareciam mutua- 
mente consagrar-se. 

Abrio, por meio de emissarios, rela^oes 
com 03 habitantes turbulentos da cidade de 
Li^ge e de outras povoagoes flamengas, que 
sabia indispostas contra o novo duque. Com 
dinheiro, que Ihes forneceu, animou-os em 
levantamentos.^ Tumultos sobre tumultos 
avolumaram-se desde logo nas Flandres, 
incommodando a Carlos Temerario. 

Conhecendo o caracter vario, violento e 
ambicioso do duque borgonhez, sua inexpe- 
riencia dos negocios e sua fatuidade, mal o 
vio occupado com os alvorotos de Liege, 
mandou-ilie dizer que a uniao de ambos era 
indispemavel para conter vassallos na subor- 
dinagao, que Ihe era grato confessar que Ihe 
devera hospitalidade honrosa, e pois enten- 
dia que era conferencias amigaveis e a sos 
podiam concertar providencias necesarias 
e convenientes. Propunha-lhe com elle en- 
contrar-se e negociar, na localidade que Ibe 
fosse designada, sob promessa firmada e ju- 
rada de mutuaraente respeitarem a inviola- 
bilidade de suas pessoas. 

Acceitou-lhe o duque a proposta, fixou a 
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reuniao de ambos na cidade de Perona, e 
mandou-lhe um salvo conducto, pelo qual se 
compromettia a recebel-o e tratal-o como rei 
de FranQa, quaesquer que fossem as occur- 
rencias que sobreviessem. 

Nao trepidou o rei Luiz XI em procurar 
o duque no seio de seu estado particular; 
considerava-se sagaz eastuto e reputava cre- 
dulo a Carlos Temerario. Partio de Pariz, 
acompanhado de pequena escolta de vassal- 
los, eutrou em Peronna. e fdi acolhido com 
todas as honras pelo Duque que o esperava 
em seus pagos. 

« Meu irmao - Exclamou geitosamente 
Luiz XI ao abragal-o — Bern se ve que sois 
gentilhomem e da casa de Franga ». 

Foram-lhe, porem, apresentados muitos 
fidalgos. seus inimigos decididos e irreconci- 
liaveis. e que notou gozarem de grande de- 
ferencia e favores na corte do Duque. Quasi 
na.o descobria personagem que Ihe parecesse 
affeignado, ou que Ihe merecesse sympathias. 
Considerou que se Ihe armava um lago, uma 
traigao. Arrependeu-se do passo dado, ao 
assistir a scenas e palavras que Ihe pare- 
ciam ameagas. 

Tratavam, de feito. aquelies fidalgos que 
cercavam o Duque, de insinuar-lhe no anirno 
a idea de aproveitar-se da situagao do rei, 
afim de coagil-o a sacrificios vergonhosos, e 
ate de arrancar-lhe a vida, quando resis- 
tisse, libertando-se a si e a todos do iniraigo 
mais traigoeiro e perfido, do qual nao havia 
a esperar senao maldades e crimes. 
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Daspresava-lhes, no emtanto. o Duque as 
inspii'aQoes e avisos, e continaava a tratar o 
rei com todas as demonstracoes de amizade 
e digna hospcdagem, iniciando logo com elle 
conforencias para convengao vautajosa. 

Rompe, no emtanto, uma noticia terrivel. 
Os habitantes de Liege tiaham assaltado 
Tongres, assassinado o bispo e conegos, 
fieis vassallos do Temerario, e o proprio 
governador nomeado pelo Duque. Haviam- 
se reconhecido entre os sediciosos agentes e 
emissarios de Luiz XI, que os incitavam, 
soccorriam com sommas pecuniarias, e at6 
com o armamento necessario. 

Tomou-se Carlos de colsra e deindigna- 
Qao- Mandou recollier Luiz Xiao castello, 
e considerou-o seu prisioneifo. 

Sobravam sempre nos raaiores perigos a 
Luiz Xt estratagemas e astucias. Posto que 
assustado, comepou a empregal-as com os 
favoritos de Carlos, e por elles fez chcgar ao 
conhecimento do duque que era alheio intei- 
ramente aos alvorotos de Liege, prestava-lbe 
juramento de innocencia sobre o saifto le- 
nho, que trazia ao pescogo com a imagem 
immaculada da Virgem e estava. prompto a 
ceder-lhe a Champanha e outros territories 
para livre accesso e facil commuuicaQao de 
Borgonha com as Flandres, em tratos que 
estipulassem. 

Pareceu a Carlos raais proficuo acceitar o 
que Ihe offerecia Luiz XI que raartyrisal-o 
ou assassinal-o. Voltou a discutir com elle, 
e assignaram um tratado, em que muito ga- 
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nhava o duque, territorios imporlantes, e 
mais a obrigagao de juntos irem a Liege e 
juntos castigarem os rebeldes que Luiz XI 
excitnra e estipendiara, tornando-se assim o 
rei de Fraiiga odioso para seus amigos, e 
vilipendiado de modo que ninguem niais 
nelle confiasse. Percebeu entao Lniz XI que 
os espertos tambem se illudem, e resignou-se 
a imposta humilha^ao C operou para o cas- 
tigo dos Liegen-es. Auxili >u o duque a sub- 
mettel-os a incendiar e a destruir a cida le ; 
assistio a levantamento de forcas em que se 
executararn aos milheiros os infelizes habi- 
tantes. Firmada a autori lade do duque nos 
paizes revolta ios, e envergonhado o ivi que 
oacompanhara e se constituira seu cumplice 
nas barbaiid des pralica las, declarou o 
Carlos livre, e pode Luiz XI regressar para 
seus eslados. 

Ardia-lhe, por6m, o animo por vinganca e 
vingaiiQa devulto. Metteu Luiz XI hornbros 
& empreza com um afan desesperado. Co- 
meQOu por segurar-se no tocante a Ingla- 
terra, que o poderia incornmodar quando 
desembarcasse tropas no continent^. Urdio 
uma conspiragao contra a casa dominante de 
York, alliadade Borgonba, e con-egu:o ele- 
var ao throno a de Lencaster, Fallecendo, na 
occasiao, de molestias adquiridas o deque 
de Guyenna, bem que falsamente a Luiz XI 
se impute a morte, aproveitou-se d > aconte- 
cimento, e tomou conta irnmediata da 
Guyenna, com o que se elevou em for^a e 
prestigio. Confiscou ao mesmo tempo o du- 



•— 140 — 

cado de AlenQon. Obrigou o duque de Bre- 
tanha a assignar tratados, que o submettiam 
4 vontacle do monarcha de Franga. Aprisio- 
nou o duque de Anjou. Mandou cortar as 
cabegas a muitos fidalgos que, pela violen- 
cia, astucia, promessas fallazes, traigdes e 
perfidias, colheu as maos, e que erarn adver- 
sarios temerosos. Entre elles figuravam o 
conde Saint Pol, o de Armagnac, o duque 
de Nemours, o de Alengon. Revelou-se in- 
exoravel e cruelissimo nos castigos que Ihes 
forarn applicados. 

■Tflncitou a Suissa e as cidades allemas do 
Rneno para que guerreassem a Carlos Te- 
merario, que commettia em suas terras de- 
predagoes e insultos continuados, e as occul- 
tas enviou aos cantoes helveticos dioheiro e 
armas para que pudessem entrar em cam- 
panha. 

Desesperou-se Carlos, e moveu sem perder 
tempo seus exercitos contra a Franga. Re- 
pellido, por6m, foi de Beauvais, que cercara, 
e cujo assedio levantou uma burgueza da 
cidade Joanna Hachette, a frente de bata- 
Ihoes formados exclusivamente de mulheres 
patriotas; deixou de repente a Franga, e a 
frente de boa cavallaria e infantaria apres- 
sou-se em vingar-se dos Helvecios, que se 
Ihe tinliam declarado inimigos, resolvido a 
impor-se depois aos francezes. Em Granson 
e em D^rat soffreu Carlos derrotas, e reco- 
Iheu-se ao Norte, no intuito de receber novos 
reforgos de Flandres. Brabante e Paizes 
Baixos. Foram-no, porem, seguindo os Suis- 
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sos vangloriosos e ufanos de suas victorias 
esplendidas, e apanharam-no as porias de 
Nancy, que elle pretendia conquistar no in- 
tuito de constituil-a centro de fuluras upera- 
Qoes militares. Surpreliendido o Ternerario, 
volveu contra os Suissos suas armas, e mor- 
reu no campo da batalha, ao correr do anno 
de 1477. Assim extinguio-se o ultimo dos 
poderosos duques de Borgonha, deixando 
apenas por herdeira uma filba que se consor- 
ciou na casa Austriaca, a qual herdou com 
esta aliianga as Flandres, o condado de Bor- 
gonha ou propriamente Franko, separndo 
na administragao do ducado propriamente 
de Borgonha, e mais os Paizes Baixos. 

Liberto Luiz XI do seu maior inimigo, nao 
perdeu tempo, atirou-se sobre o ducado de 
Borgonha, curvou-o a seu jugo, e incorpo- 
rou-o na Franga, sem que respeitasse os di- 
reitos da princeza herdeira do Ternerario, e 
nem temer a Maximiano, principe austriaco 
que ella despos^ira. Nao satisfeito ainda apo- 
derou se Luiz XI da Proenga, da Picardia 
e do Artois, que pertenciam a outros fidal- 
gos, sem que nenhuni delles ousasse en- 
tao resistir-Ihe. 

Formou entao um estado e reino poderoso 
sobre os despojos dos baroes feudaes, que o 
hostilisavam conslantemente, e que, quando 
colligados, continham-lhe as ambigoes, e cor- 
tavam-lhe os voos. 

Fortalecido o seu poder com a destruigao 
de tantos inimigos. quer por meio de intrigas 
e armas, quer pelos azares da fortuna, que 



muito o favorec^ra, e que eile sabia apro- 
vei'ar, pensou Lniz XI em reparar as injurias 
soffiidas e em reorganisar o seu reino, que 
ja se jjo ba cham r reino de Franga, com as 
consideraveis aoquisigoes e accr-escenta- 
mentos de ducados e baronias feudaes, des- 
apparecidos nas guerras executadas. 

b/ partic larmento nas punigoes e castigos 
que Luiz XI appiicou a sens inimig s que a 
legonda se tern desenvolvido livremente, 
ennegrc cendo com cores mais carregadas os 
quadros de suas execugoes judiciarias,' e 
atti ibuindo-lhe muitos attentados que eile 
nao cornmettera. 

Em vez de dirigir-seo leitor, quo {.retende 
estudar a historia de Franga, por Brantome, 
Mez rai, Auquetil e outros denomiuados 
histo; iadores, procure de preferencia as chro- 
nicas de Comines, a historia de Le poldo 
Ranke, os estudos de Guizot, e o romance 
de Quintino Duruard escripto por Waller 
Scoft e um romance, que no quadro de in- 
veiigao que apresenta traga a pintura verda- 
deiia e historica do caracter de Luiz XI.— 
N'e tes livros achara mais verda le que 
naquelles primitivos chronistas. 

Que de falsidades se tern inventado 
para no; b ar a mernpria de Luiz XI! Nao 
bastam tantas atro dades, que praticou, para 
ser inscripto na lista dos grandes despotas 
e tyrannos I Para que accrescentar-Ihe mais 
vicios e crimes que nao commetteu ! 

Esbogam-se, no emfcanto, scenas commo- 
vedoras. Inventa-se ter elle collocado por 
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baixo do cadafalso, em quo so decepou a ca- 
bega do Duque de Nemours, os joven ; filhos 
para que o sangue do pai liie cahis obre 
as vestes e as faces. Inventa-se que elle fa- 
bricara gaiolas de ferro, nas quaes encerfava 
os presos, que uao podiarn nelias caber, nem 
sentados, nem de pe, nem deitados, mas en- 
colhidos do modo mais incommodo e marty- 
risador. Nao esta actualmente demoustrado 
que estas gaiola - eram usadas na Italia e 
Hespauha ante : que Luiz XI as empi-egasse'? 
Narram se ainda circumstancias horriveis ao 
referir se a execugao de varies fidalgos, que 
elle condemnou como traidores, quando e 
certo que em outros paizes, particularmente 
na Hespanha e em inglaterra, mais feroz e 
barbaro era o uso de torturas nos reos, ja 
com cordas e ferros que 11a,s apertavam os 
membros e desconjuntavam os brag ^s e as 
per nas ; ja com denominadas provas de fogo, 
que queimavam a pouco e pouco ate coufes- 
sarem com a dor os crimes que se I lies dese- 
javam imputar. 

Nao ha que duvidar. Barbaro e innexoravel 
revelou-se Luiz XI nos castigos e vingatiQas 
contra seus inimigos. Nuraero^as forcas ar- 
maram-se : copia espantosa de victimas 
foram nellas dependuradas nas pragas das 
cidades, nos campos, as bordas dos caminhos 
e rios. Em tudo, por6m, prevalecia a poli- 
tica. 0 rei queria submissao em povos, que 
entravam em uma so Franga, como elle'a 
organisava ; queria que os habituados al- 
garas, correrias, roubos, assaltos e crimes, 
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por conta de seus senhores e por conta pro- 
pria, preferissem ^a quietagao e se sujei- 
tassem as leis. 

Desde que Luiz XI considerou-se vingado, 
retirou-se de Pariz, e recolheu-se ao castello 
de Plessy ies Tours, as ribas do rio Loire, 
na bella terra de Touraine. Separou-se ahi 
da mulher e dos filhos, para viver solitario 
no fundo de seus pagos com seus favoritos, 
easseclas. Entre estes contam-se o medico 
Coitier, e o barbeiro Olivier. Fallam alguns 
chronistas tambem do preboste de Pariz, 
Tristao I'Hermite, que dizem Luiz XI tratava 
de compadre, e que se convertera em um 
dos algozes mais notaveis do tempo. Michelet 
contesta, comtudo, este facto allegado pelo 
fabuloso Brantome, porque Tristao morrera, 

muito avelbantado, logo ao iniciar-se o 
reinado de Luiz XI. 

Entre as fabulas que se propalam a seu 
respeito nao se repete tambem que nem ao 
filho que foi depois rei sob o titulo de Carios 
VIII ensinara a ler, quando est4 provado 
que o proprio Luiz XI para uso d'elle 
mandara escrever compendios de doutrinas 
de moral, de religiao e de politica, pelos quaes 
ordenava aos professores Ihe ensinassem ? 
Bern que arredado da familia, nao ha o me- 
nor indicio de que elle a nao protegesse e 
honrasse, cercando a de todos os confortos 
da vida. 

Ninguem mais devoto e supersticioso do 
que elle. Corria as Egrejas, humilhava-se 
perante os Padres ; rogava ao frade Fran- 
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cisco de Paula, que mandara vir da Cala- 
bria _que Ihe curasse as molestias, com suas 
ora^oes 0 valia perante o c6o ; acompanhava 
procissoes religiosas ; adorava, prostrado e 
humilde, o altar e a imagem da Virgem San- 
tissima ; foigava tomar parte nas dangas e 
folia dos componios, brincar com ascriangas, 
resar com elles tergos ; convocava-os para os 
parques do castello sombrio, como os poetas 
folgam da pintar o de Plessy les Tours, mvs- 
terioso e rodeiado de trevas, e ahi passava 
boras e boras alegres e risonhas, no meio 
do povorude, que o adorava. 

Ninguem se podia gabar de merecer-lhe 
affecto ou confianga. Desconfiava de todos, 
fazia os vigiar uns pelos outros, desde o mais 

ualificado dos seus delegados ate o ultimo 
e sens subordinados. 
. Nao Ihe escapavaafamilia, comquantoresi- 

dindo em distancia. Sabia assim tudo quanto 
se passava, e quanto occorria, e a punigSo 
Mo tardava para os que a mereciam. 

No meio desses grandes defeitos, por6m, 
notava-se uma primorosa qualidade, que a 
Franga deve apreciar, porque refere-se k sua 
prosperidade. 

Luiz XI nao meditava senao na uuificagSo 
e engraudecimento de seu reino, cuidando 
ou nos seus interesses administrativos. ou 
no augmento do seu territorio. 

Modificou o systcma e a instituigao dos 
Estados Provinciaes no intuito de offerecer 
aos povos facilidades e elementos de pro- 
gresso. Dous parlamentos existiam em seu 

A HISTORIA E A LEGENDA Ift 
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tempo : o de Pariz e o de Tolosa; eram assira 
denominados os altos tribunaes ju iiciaiios, 
que registravam os decretos do Soberano e 
Ihes davam a publicidade do estylo ; Luiz XI 
augmentoudbes o numero. Fundou-os em 
Bord^os, Dijon e outras cidades importantes 
para melhor distribuir se e administrar-se a 
justiga e para mais proveito e commodidade 
dos subditos. Concedeu franquezbs as cida- 
des para cuidarem de sens melhoramentos, 
permittindo ihes elei^oes livres de magistra- 
dos administrativos. 

Copia notavel de escolas de ensino prima- 
rio e secundario espalhou por seus Estados, 
e fundou algumas universidades de estudos 
superiores, accrescentadas as que ja func- 
cionavam consideraveis vantagens para o 
adiantamento das sciencias e das lettras. 

Reorganise as finangas, introduzindo a 
ordem, a contabilidade, a responsabilidade 
nas repartigoes derramadas pela Franga, e 
obrigando os agentes a attenderem a reclarna- 
goes e queixas justificadas. Inventou os cor- 
reios regulares para conduzirem officios do 
governo e correspondencias de partic'd .j-os. 

Converteu a magistratura em vitalicia e i na- 
movivel, creando assim uma ordem de fane- 
cionarios independent's,que honramas pa gi- 
nks da historia franceza.eque lembra os) tomes 
deL'Hopital, Daguesseau, M0I6, Pasquier e 
notaveis vultos dignos decelebridade. Eslabe- 
leceu regras a administragro comma d, e 
animou a industria, mandando buscar a Gre- 
cia e a Italia obreiros liabiluados, iacumb' dos 
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de fabricas de seda e linho. Prestou favores 
tambem a agricultura, diminuindo os impos- 
tos nae sobre el la pesavatn, e a entorpeciam 
noi seas progresses. 

Nao merece um tao activo e previdente rei 
que se falle de seus patrioticos feitos V Para 
que so rnemorar aquelles actos que o abatena e 
nocl ain, e, oque e mais, injustameute com- 
paral-o com Tiberio, como alguns escriptores 
ousam dizel-o ? 

Estorcia-se com dores produzidas por uma 
paralysia no fundo dos aposentos do sombrio 
Castello, a que se retirara, e onde se isolava 
quasi da sociedade humana, quando franca- 
meute Ihe declararam que parecia a morte 
emiuente. Chorou, implorou misericordia, 
confessou-se, commungou se, mand u cele- 
brar preccs em todas as egrejas. Desenga- 
nado por fim de que nao escapava, ordenou 
ent.io a seu genro, o Conde de Beaujeu, que 
unico da familia as vezes o acompauhava, 
que procurasse em Ambege o fllho herdeiro; 
dissesse-lhe que o confiava, durante a sua 
menoridade, bem como o governo do reino, 
ao Conde e a sua mulher, e Ihe remettia os 
sellos regios. Finou-se em 1483 o despota, 
com a serenidade de um christao convicto e 
de regular procedimento. e transmittio aos 
herdeiros dacoroa oiitulo de chri^tianissimo, 
que o Papa Ihe outorgara, e a Frauga con- 
vertida em Estado po Fruso c 'mpacto e li- 
bertado de feudos independentes e solares 
privilegiados. 

Eis aqui esbogada a figura verdadeira de 
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Luiz XI, tao atrozmente caricaturado pela 
legenda, que a outros vultos, menos que 
elJe merecedores de sympathia, presta, alias, 
colorido agradavel e enfeites, que tambem 
os transformam, bem que os aformoseem 
apparentemente. 

Foi celebre tanto por seus vicios como 
por suas boas qualidades; uns e outros pe- 
sados na balanQa mostram um grande rei 
bem que um homem perverso. 



Henrique IV de Castella 

Falja-se muito, e muito se tem escripto a 
respeito da instituiQao de cdrtes em Hes- 
panha. Presume-se geralmenteque emquanto 
ellas funccionaram praticava-se como que 
um governo representativo ; eram as liber- 
dades publicas respeitadas e garantidas ; re- 
freiavam-se asambig5es dosreis ; limitavam- 
se suas attribuigoes ; continham-se os fi- 
dalgos leigos e ecclesiasticos, que possuiam 
grandes evaliosissimascidades, villas e terri- 
tories ; governava emfim mais ou menos a 
vontade nacional. Escriptores ha tao cre- 
dulos que ate se convenceram de legendas 
fabricadas no intuito de se nobilitarem as 
cortes, e attribuir-se-lhes uma importancia, 
que jamais alcanQaram. 

Cumpre desfazer id6as falsas propaladas, 
restituir a verdade a historia, que deve ser 
li^ao, e, pois, moralisar como sacerdocio. 
Para esse firn escolhemos uma notavel 
^poca, e um episodic interessante de Cas- 
tella. 

Havia cdrtes em AragSo e em Castella, 
reinos diversos e independentes, que ate fal- 
lavam lingua differente, e que so no seculo 
XVI se fundiram em uma unica nacionali- 
dade. Delias tambem destacavam-se as func- 
q6gs em varies e importantes assumptos. 
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Mais antigas as do Aragao distinguiram-s© 
com uma magistratura appellidada justiga- 
mor, quo vigiava, na ausencia das c6rtes, o 
cumprimento das leis, eoppunha resistericia 
aos caprichos dos soberanos. Em Castelia e 
Leao a falta deste empregado dimiuuia o 
valor das cortes, e prestava ao rei opportu- 
nidades para desmandos e arbitrios. Por 
esta razao convocavam-se ellas somente para 
o voto de subsidies, que o goverao desejava, 
e para dirigir-lhe as queixas e pedidos dos 
povos, que era livre ao soberano deferir ou 
desprezar. Nao ha via epoca fixacla para re- 
uniao de cortes, que so erao chamada? quando 
dellas o rei carecia. Accresce aindaque a no- 
breza e o clero em Castelia dispunham de 
copiosas forgas, moraes e physicas, emquanto 
que no Aragao o povo mais predominava, e 
pois, mais livre era a naQao. 

pompunham-se as cortes de Castelia, ao 
principio de dous bragos ou camaras, a no- 
breza e o clero ; annexou-se-lhes por ultimo 
um terceiro, o dos procuradores das vil- 
las e cidades, que por concessao regia in- 
yestiram-se deste privilegio, mas que ahi 
j&mais pesaram na balanga politica ; func- 
cionava separadamente cada um dos tres 
bragos das Cortes. 

Ad instar das c6rtes de Castelia e Leao ins- 
tallaram-se cortes em Portugal, quando 
independente e desmembrado do condado da 
Galliza. Foram as primeiras verificadas sob 
Affonso II em J211 e na cidade de Coirabra. 

Nenhum credito se deve dar as denomi- 
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na las Cortes de Lamego de 1143, bem que 
adoptad is por varios historiadores e tidas 
como lei fundamental do leino durante os 
dous ultimos seculos ; apregoaram-se at6 
como base • di ito que cabia a D. Miguel 
de Bragancp;, u i suceessao de seu pai D. 
Joao VI. 0 traslado destas referidas cortes, 
forjado no seculo XVI, foi encontrado no 
cartorio de Alcobaga e publicado por Antonio 
Branda.0 na sua Monarchia Lusitana. Consi- 
dei- i.va-se verdadeiro, porquo lisongeava a 
vaidade nacionai, que queria ter uma lei 
fundamental na sua hisforia, como a Franca 
tinha a ap; ellidada salica, a Allemanlia a 
bulla de ouro, e a Inglaterra a magna carta. 

Quando so se compunham cortes com a 
nobreza e clero, nao raras vezes o rei acha- 
va-se coacto ; desde, porem, que, um ter- 
ceiro brago foi convocado, o do elemento 
popular, robusteceram-se os soberanos, por- 
que affeigoando-lbe sympathias, tornaram- 
no seu instrumento para nao attenderem 
mais aos aggravos e pretengoes dos nobres e 
dos prelados. 

Da preponderancia assim adquirida pelo 
rei procedeu o absolutismo d'elle e desappa- 
receu a pouco e pouco a instituigao das 
cortes. No correr do seculo XVI reduzidas 
estavam ja nao somente as de Castella e Por- 
tugal como as de Aragao, arrastando-se d'ahi 
por dia te como simulacr. s mais de ap- 
parato querealidades, como mais ou raenos 
o haviam sido anteriormente. Carlos V em 
Castella, D. Joao II em Portugal, e por fim 
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Feiippe 11 no Aragao, nullificaram-nas e ani- 
quilaram-nas de todo. 

Sempre que os nobres e ecciesiasticos n§,o 
podiam predominar deliberando em. cortes, 
tratavam de sedicQoes e revoltas ; juntando 
soldados e formando exercitos, mais ou 
menos poderosos, segundo suas riquezas, 
extensao de propriedades rusticas, e nume^o 
de vassallos de que dispunham, atiravam-se 
denodadamente a guerra civil. 

Dahi deriva a serie de tumultos e lutas que 
ate o decimo quinto seculo assolaram Cas- 
tella e Portugal, e que nodoam os annaes 
dos dous reinos da peninsula iberica. Dahi 
decorre egualmente a quantidade prodigiosa 
de legendas efabulas, com que se conspurcou 
a historia, a pretexto de ornamental a, inven- 
tando se heroes, exaltando-se caracteres, 
exaggerandose acontecimentos, improvi- 
sando-se lances dramaticos e aventuras 
prodigiosas de personagens. 

Nao houve jamais divergencias entre 
cortes e reis que provocassem a guerra ; sus- 
citava-as o despeito, a ambiQao dos vassallos, 
nap um facto notavel, regular, legal como 
seria o da opposigao de cortes. 

Revelaram-se paixoes, o'dios, incitando 
revoltas e guerras intestinas e seu desenlace 
ou algava os reis, que castigavam os fidalgos 
e prelados, ou prestava a estes maiores ousa- 
dias para rebaixarem o poder magestatico, e 
ate para deporem soberanos legitimos, e col- 
locarem no throno outros principes, que mais 
Ihes agradassem. 
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Portugal nao escapou a este exemplo ; D. 
Saacho 11. expulso do throno, fugio dos seus 
estados e foi morrer em um mosteiro em Se- 
vilha, emquanto que vindo de Franca o irmao 
D. Affonso III roubava-lhe a coroa, e em- 
possava-se do governo. Aindadepois Affonso 
V foi desthronisado e preso violentamente na 
ilha Terceira e por fim acabou os dias da 
existencia no encerro do palacio de Cintra. 
Em nem um destes acontecimentos apparece 
influxo ou acgao das cortes. 

Ja em tempo de D. Joao II de Castella ti- 
nham-se manifestado e commettido terriveis 
sublevagoes da nobreza e do clero contra a 
autoridade do rei, que nem sempre Ihes re- 
sistira com exito feliz, e que por fim subor- 
dinou-se as exigencias dos poderosos vas- 
salios. Ao subir ao throno Henrique IV, nSlo 
ces^aramas perturbagoes da ordem publica, 
as resistencias das duas classes privilegia- 
das do reino, e as diffiouldades e perigos do 
governo. 

Proclamou-se como primeira queixa o 
facto de chamar o novo soberano para seu 
ministro a Beltran de la Cueva, que nao per- 
tencia a primeira fidalguia de Castella. Ac- 
cusagoas e censuras contra seu procedi- 
mento. intrigas para derribal-o do poder, 
foram immediata e successivamente empre- 
gadas. Respondia-Ihe Henrique IV,honrando 
cada vez mais o seu ministro e exaltando-o 
como amigo dedicado. 

Exacerbados os nobres e os prelados, antes 
que iniciassem a luta armada, concordaram 

i 
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em augmentar o valor das increpagOes diri- 
gjdas contra La Cueva, razoaveis on ficti- 
cias. Lembraram-se, para o malquistarem 
com o rei de imputar-lheamoroscom arainha. 
Nao se mostrava a fainba tao familiar com o 
ministro, esquecendo-se da digniilade recla- 
mada pela gerarchia e sangue que Ihe girava 
nas veias "i Nascera uma princeza do regio 
matrimonio. De Joanna deu-se-lhe o nome 
na pia baptismal. Porque se nao apregoaria 
ser ella filha antes de La Cueva que do rei ? 
NSo se procurava espalhar ao mesmo tempo 
o boato de que era o rei impotente, porque 
nao houvera filbos da primeira consorte ? 
Nao se desmoralisava assim a princeza desde 
o bergo perante a opiniao dos populares, 
afim de arredar della as affeigoes dos vas- 
sallos ? 

Nao produziam, no emtretanto. nem um 
effeito, no animo regio as noticias que se fa- 
ziam correr a respeifo. Vivia Henrique IV 
convencido da lealdade da rainha e da fideli- 
dadedo ministro. Resolveu-se, todavia, ain- 
quirir a origem dos boatos e a castigar os 
que os propagavam. Nao poucos nobres 
toram por ordem do governo encerrados nos 
calabougos e fortalezas, como suspeitos deste 
crime, e destituidos outros dos cargos que 
occupavam por conniventes na imputada 
calumnia a rainha. 

Tramaram entao os nobres e ecclesiasticos 
uma conspiragao. 

Nao dispunham de tantos soldados, de tan- 
tas pragas fortificadas, e de tantos elementos 
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para a luta V Seus biios ofTendidos, seu espi- 
rito tui bulenlo, suas ainbigSesdesordenadas, 
amisfavatn-nos a uina guerra declarada. 

Deliberaram reunir-^o e concurdar em 
pianos. A' sua fi ente collocaram-se o arce- 
bispo de Toledo e o m irquez de Vilhena. 
Convocarain-se os ; rin ipaes desconlentes 
para a cidado de Toledo e para o proprio pa- 
lacio archiepiscal. 

No dia dedgnado nenbum f Itou dos des- 
conlentes. Nao allegavam aggravos parti- 
culares.- Costume e dos conspiradores apre- 
goar inleresses publicos, verdadeiros ou si- 
mulados e nao intuitos ou queixas parti- 
culares. Move-os, nao o capricbo, nao o des- 
peito, nao o crime, nfio a ambiQ.io, mas o 
amor da patria, a veneraQao pelas leis, a ne- 
cessidade do reivindicar o direito dos povos 
opprimidos, cuja causa santa allegam ampa- 
rar e defender. Qualquer que seja o paiz, 
quaesquer os propositos, a linguagem dos 
conspiradores e sempre identica. 

Nao Ilie^ sorria a idea de reconhecer lier- 
deira do throno a princeza Joanna, apezar de 
como tal haver ella si loproclamada pelo rei. 

Nao espalhavam com indicios de verdade 
que a rainba conservava rela^Oes illicitas 
com La Cueva? Nao era-lhes neste caso mais 
vantajoso ppeferii' para cingir a coroa o in- 
fante D. Affonso, irmao mais moQO do mo- 
narch a ? Crime seria roubar o scejjtro a 
Henrique IV, mas nao regular a successao. 
Convinha ao mesmo tempo arrancar-lhe do 
lado a Beltran de La Cueva e dar ao rei mi- 



— 156 — 

nistros que melhor o servissera e adminis- 
trassem o paiz, que elle malbarateava e des- 
gragava. 

Combinaram nestes aivitres os conjura- 
dos, bem como em mandar ao rei uma com- 
missao de nobres e ecclesiasticos incumbidos 
de communicar-lhe suas resoluQoes, 

Residia entao o rei em Segovia. Um men- 
sageiro que Ihe foi dirigido pelos conspira- 
dores recebeu resposta de que Henrique IV 
admittiria benevolamente em sua presenga 
os commissarios da nobreza e clero; que Ihe 
solicitavam providencias em favor do reino 
e dos povos. 

Para Segovia partio a embaixada. 
Compunlia-se de vinte fidalgos e prelados 

de elevada categoria, linhagem e influencia 
no reino. Mais de quinhentos soldados e 
criados os acompanharam como sequito im- 
ponente. A' frente collocara-se o arcebispo 
de Toledo. 

Espantaram-se os moradores da cidade ao 
assistirem a entrada de tao numerosa comi- 
tiva. Dirigindo se a embaixada acs pagos 
r6gios, foi recebida com galhardia pelo sobe- 
rano, que exigio-lhe expuzesse os aggravos 
de que se formulavam queixas. 

0 arcebispo referio as razoes em que se 
fundavam os nobres e clero para nao reco- 
nhecerem herdeira do throne a princeza 
Joanna, e para sustentarem os direitos do 
infante D. Affonso, fillio segundo de D. Joao II. 
Accentuou egualmente queixas contra a ad- 
ministragao de La Cueva, que opprimia o 



— 157 — 

povo com tributes e despotismo, e offendia os 
direitos das clashes privilegiadas. 

Amedrontou-se um tanto o rei ao escutar 
a linguagpm altanada do poderoso prelado. 
Pensou logo em paliar, entretendo os conju- 
rados com palavras e promessas com que 
ganhasse tempo e se preparasse para com- 
batel-os. Afiangou-lhes que tomaria em con- 
sidera^ao sens aggravos, e providenciaria de 
modo a contental-os iuteiramente no tocante 
ao governo do reino. Declarou-lhes por fim 
que era sua resolugao casar o irmao D. 
Affomo com a princeza Joanna, e a^sim con- 
cilia r todos os interesses. 

Mostraram-se satisfeifos os conjurados, 
agradeceram ao rei, e despediram-se na in- 
tenQaodecommunicarem aosdemais coJlegas 
o que se passarn, e de combinarem com elles o 
que Ihes convinha praticar posteriormente, 
narmonisados, como deviam acreditar se, 
com o generoso soberano 

De volta ^ Toledo, rouniram-se de novo 
todos os descontentes na sala do palacio do 
Arcebispo. Aoouvirem, porem, as novas an- 
nunciadas, revelaram-se muito contrariados, 
considerando-se illudidos; censuraram al- 
guns o procedimento dos commissarios que 
setinham deixado illudir com as promessas 
de Henrique IV, e retirado de Segovia antes 
que el las se cumprissem. Nao era ainda tao 
joven a princeza e tao maduro o infante para 
se casarem ? Bastavafn palavras para ga- 
rantirem as intenQoes preconisadas ? Como 
continuava La Cueva a frente do governo ? 
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Porque nao haviam obtido que fosse logo 
exonerado dos cargos que occupava, exi- 
lado e expulso da corte ? 

Prevalecia a irritagdo dos animos, quando 
o marquez de Villeua, bem que criticasse 
egualmente a embaixada, propoz que se sus- 
peudessem hostilidades armadas atA que se 
entendessem coin o infcuite D. Affonso, e 
com elle marchassem de accordo. Aceitaa 
lembranga, partio Viliena para a residencia 
do infante. 

Decorria, no entanto, o tempo, o rei nflo 
modiflcava sua adininistraQao politica, e tra- 
tava de juutar gente, appellid ndo nobres 
do seu bando, e robustecendo se com elemen- 
tos de guerra. 

Viliena, por seu lado, conseguira enten- 
der-se com o infante. Joven ambicioso pro- 
metteu acompanbar os conspira lores o sus- 
tental-os com sua pessf a e espa la. 

Satisfeitos os nobres e ecclesiaslicoS con- 
jurados com o accordo do principe D. Affunso, 
cbamaram as armas a todo5; os ^eus vassal- 
los e un.dos marcharam a freate de gente 
numerosa, bem que saubessem que ja o rei 
estava prevenido e preparado, eque em torno 
delle se reuniam muitos fidalgos poderosos, 
notando se particulannente o cele'orisado es- 
criptor e guerreiro marquez de 8antilhama. 

Nas planicies de Olmedo encontraram-se 
os combatentes. A' frente d;os seus collocara- 
se Henrique IV ; das tropas dos conjurad 3 
seu irmao, o infante D. Affonso. Foram, 
porem os rebeldes os (lestrogados, e com[nl- 
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lidos a fuga vergonhosa. Para augmentar- 
Ihes o desastre logo depois do combate falle- 
ceu o infante, que haviam acclamado rei, 
perdendo assim a bandeira preuigiosa que 
ihes restava. 

Uma apos outra cidade e fortaleza levan- 
tada contra sua autoridade, foi o rei restau- 
rando, ao passo que punia severamente os 
rebeldes que podia apprehender 

Pareceu a victoria regia ter restabelecido 
a ordem publica, e terminado a guerra civil. 
Entendeu Henrique IV, que tempo era de 
acalmar os animos, e tratou dahi por diante 
de attrahir e socegar os espiritos ainda irri- 
quietos e desesperados de muitos fidalgos e 
ecclesiasticos, que haviam sido vencidos. 
Conseguio rssim governar at61474 sem mais 
encontrar resistencias, e no pleno goso de 
suas attribuigoes magestaticas. 

Sentindo depois approximar-se-lhe a morte 
escreveu testamento e deixou declarado nelle 
que a coroa pertencia de direito a sua filha a 
princeza Joanna, reconhecida legitima her- 
deira na forma das instituigoes vigentes do 
reino. e noiva promettida ao rei de Portugal 
D. Affonso V. 

Mai cerrara os olhos, e ja Affonso V inva- 
dia Castella com poderoso exercito, celebrava 
em Placencia seu casamento com D. Joanna, 
e reuuia em seu favor e da princeza copia 
notavel de partidarios a^turianos, gallegos, 
castelhanos e Jeonezes. Curioso foi queentre 
estes nomeavam-se o arcebispo de Toledo e o 
marquez de Vilhena, que tanto se haviam 
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distinguido contra os direitos da princeza 
Joanna durante a vida de Henrique IV. A 
ambigao e os desgostos preferiam a opinioes 
e a procedimentos anteriores. 

Grande parte da nobreza hespanhola, po- 
r6m, e bastantes prelados desconheceram-ihe 
a autoridade, proclamaram rainha de Cas- 
tella a infanta D Izabel, irmade Henrique IV, 
e casada com o principe D. Fernando de 
Aragao. 

Comegaram grandes lutas. Aragonezes e 
casfcelhanos pelejaram contra portuguezes e 
castelhanos. 0 solo de Hespanba alagou-se 
em sangue. A victoria, todavia, de Toro, em 
1476, repelliu de Casfcella os portuguezes e 
seu rei, que em companhia levou nara Portu- 
gal a princeza D. Joanna. 

Nao ousando volver a Hespanha, terminou 
a contenda em favor de Izabel e de Fernando, 

ue fundiram posteriormente os dous reinos 
e Hespanha; e firmarara um throno penin- 

sular que se denominou de Hespanha. 
Em vez de Portugal e Castlella, annexa- 

dos, reuniram-se Aragao e Castella. Que 
differenga para a peninsula, quando Alfonso 
V em vez de vencido, fosse acclamado rei de 
Castella, cingisse as duas coroas visinhas e 
limitrophes, e as transmittisse a sens her- 
deiros ? 

A infeliz princeza D. Joanna, fugida de 
Castella, entrqu para o convento de Santa 
Clara em Coimbra, esposa apenas de nome 
de Alfonso V. Annullou-lhe immediatamente 
o Papa seu consorcio, com o fundamento 
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de n5o ser ainda nubil. Beltraneja appelli- 
dam-na cs Castelhanos ; virtuosa senhora a 
chamavam os portugaezes. Na penitencia do 
claustro, na humildade da existencia ceno- 
bita, finou se a desgragada donzella, nascida 
nas galas da purpura, educada nas grande- 
zas dos pagos regios, e lisongeada por uma 
sumptuosa e brilhante corte. 

Sao estes os factos historicos verdadeiros. 
Quereis, por6m, saber o que inventou a le- 
genda hespanhola no proposito de tornar 
pittoresca a narrativa dos acontecimentos?.. 
Em quasi todos os historiadores e cbronistas 
passados a encontrareis reproduzida uniso- 
namente, e para muitos 6 ainda a fabula 
verdade, porque esta inscripta nos livros, 
bem que Lafuente e outros modernos a te- 
nbam destruido com provas e documentos 
authenticos. 

Folgaram sempre os hespanboes em en- 
grandecer os caracteres de seus filhos famo- 
sos, em exagerar suas acgoes e facanbas, e 
em tornar pomposa e heroica a chronica de 
sua nagao. 

Nao esta abi a legenda de Bernardo del 
Carpio destrogando e exterminando na pas- 
sage m de Rocenvalhes nos Pyrineos os pala- 
dinos destemidos e tao decanta#dos de Carlos 
Magno ? Nao refulge a figura do' Cid Campea- 
dor montado no seu cavallo Bibieca, e doma- 
dor das cidades Mouriscas ; do famoso Cid 
que a cada golpe da afiada espada decepava 
cabega de Arabe ? 

Nao se poetisa tanto o tribute das cem 
A HISTORIA E A LEGENDA 11 



donzellas 0 os rasgos cavalheirescos dos que 
conseguiram aboli-io i 

Nao ha quem acredite ainda na narra- 
tiva dos sete infantes de Lara © na faganha 
temoraria do bastardo que a todos os irmaos 
vingou de maneira estupenda f 

Quasi toios os historiadores antigos de 
Hespanha publicaram em suas obras episo- 
dios portentosos, praticados pela nobreza e 
clero em tempo de Henrique IV, tomando as 
inventadas legendas por factos exactos da 
historia. 

Improvisaram pelo modo seguinte os feitos 
dos nobres e ecciesiasticos, ao rebellarem-ss 
contra seu rei, e antes de sua derrota nas 
campinas de Olmedo. 

Dizem que em cortes regularmente reuni- 
das em Toledo, quando nunca taes cortes se 
celebraram, resoivera-se a exautoragao de 
Henrique IV 0 a acclamagao do irmao, como 
rei de Castella Para cumprir-se a deliberagao 
tomada, engenharam um espectaculo que 
impressionasse 0 povo e o attrahisse a causa 
dos revoltosos. Cumpria convidal-o a sanc- 
gao legal das defcerminaQoes das cortes. 

Fixaram dia para se reunirem os conspi- 
radores com os seus vassallos armados em 
guerra, nos descampados de Avila, cidade 
aecahida hoje, 0 encostada as serranias ele- 
vadas de Guadarrama em pequena distancia 
de Madrid. Avila so tern de notavelguardar 0 
tumulo de Santa Tuereza de Jesus, a philo- 
sopha mistica, que alii nasceu, residia e mor- 
rSra, e cuja memoria chama nos dias anni- 
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versarios escolhida multidao de romeiros e 
creates que vSo rezar e penitenciar-se sobre 
sua sepultura. 

Escolhido perfeitamente fora o sitio. Des- 
cendo dos morros de Guadarrama em ondu- 
lagoes irregulares, dobrava se uma veiga ou 
descampado de muitas leguas de extensao. 
Estava concordado que n'aquelle sitio se 
representasse um especlaculo extraordinario 
e singular. 

No dia e bora aprazada, contam as legen- 
das quo se dirigiram os chefes da conspiraQSo 
ao gothico mosteiro deS.Thomaz, emquanto 
povoavam o campo hordas copiosas de seus 
guerreiros. Confessaram-se, commungaram 
aquelles, depois de ouvirem missa e sermao. 
Terminadas todas as ceremonias religiosas, 
parti ram para o campo, algadas as bandei- 
ras, e ao som de musicas ruidosas. No centro 
da planicie havia-se erguido um throno ; 
nelle assentada a figura em madeira de Hen- 
rique IV coberto com todas as insignias da 
realeza. Em derredor se foram collocando os 
bispos e nobres conjurados, deixando espago 
largo para que de fora o povo e tropas assis- 
tissem e presenciassem a cerimonia, que se 
propunham commetter. 

Um arauto subio armado a uma tribuna 
que ladeava o throno e comegou a ler a sen- 
tenga pronunciada pelos nobres e clero em 
Cortes, condemnando Henrique IV a perder 
a autoridade r6gia, como indigno monarcha, 
e oppressor do povo. 

A' proporgao que lia o arauto, procedia-se 
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aexecugao da senten^a. Ao anrmnciar que o 
rei nao soubera guardar sua coroa, e deixava- 
se guiar por um favorito, que era o verdadeiro 
rei, o arcebispo de Toledo approximou-se do 
tbrono improvisado e arrancou a coroa da 
cabega da figura do rei. Appiausos geraes 
approvaram-lhe o acto. 

Continuou o arauto e expoz tambem bo mo 
fundamento da deposiQclo do rei o facto de 
Mo saber manejar a espada da justiga. To- 
cou a vez ao Conde de Palencia, queseguindo 
o exempio do Arcebispo, despio a imagem da 
espada, que symbolisava a justiga. 

Praticou se terceira scena no tocante ao 
sceptro com igual e identico ceremonial; efoi 
0 manequim retirado pelo Conde de Bene vente 
j)or ultimo quandose annunciou que as corfces 
tinham condemnado o rei a descer do throno, 
D. Diogo Lopes deZuniga, com o brago, em- 
purrou a figura de madeira, atirou a aochao, 
cortou-lhe publicamentea cabega,e mostrou- 
a espetada em uma langa ao povo e tropa 
amontoados, que proromperam em vivas. 

Acclamou-se em seguida lei de Castella e 
LeSo o infante D. Afifonso, que estava pre- 
sente, e foi entbusiasticamente saudado. 
Como soberano deu logo a rMo a beijar aos 
grandes e poderosos, que o revistiram com 
todos os symbolos de magestade, e o orna- 
ram com os embleraas e insignias darealeza. 
Partiram depois para o com bate de Olmedo, 
e alii foram destrogados e vencidos. 

Como embellezam as legendas um episodio 
da vida das NagOes? 



D. Joao II de Portugal 

Percorrendo a lista dos reis portuguezes 
deade que Portugal se destacara do condado 
da Galliza e do reino de LeSo, e fund^ra sua 
independencia e autonoraia nacional, tres 
notamos particularmente, que por qualidades 
excentricas e feitos singulares deixaram no 
povo immorredoura memoria ; saudades que 
ainda actualmente perduram, sobretudo nos 
rudes campouios, que sao os nervos indis- 
pensaveis das nagoes, e que, entretanto, nSLo 
passam de instrumentos inconscientes dos 
politicos astutos. 

Sao — D. Alfonso Henriques, mais bandido 
que rei, mais guerrilheiro que general, mais 
barbnro que civilisado, que firmou, todavia, 
um novo reino independente na peninsula 
iberica;—D. Pedro I, que as multidoes deno- 
minavam de cru, pelos actos e procedimentos 
extravagantes de complete doudo, mas que 
affeigoara a sympathia dos subditos, en- 
feitigados principalmente com a sombra 
mimosa da sua desditosa amante, Ignez de 
Castro, victima infeliz dos duros designios 
da politica brutal que dominava na 6poca; 
— D. Joao II, emfim, que a historia appellida 
de Justiceiro, e que, mais decaracter italiano 
que portuguez, alliou a violencia k astucia, 
e, rebaixando a nobreza e o clero para sobre 
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suas ruinas edificar o absolntismo regio, 
soube captar tambem e inteiramente a vene 
ra^ao das massas populares. 

Um ououtro dos demais soberanos refulge 
com uma ou outra peculiar qualidade : em 
geral, porern, confundem-se nos tra^os e iias 
acQoesj e sepultam-se na mesma fossa com- 
mum, quasi sem dissemelhanga. 

Tratemos de descrever a physionomia de 
D. Joao II, revelando-a em quadro, quo Hie 
saliente o physico e o moral, os vicios e a 
alma, os instinctos e o coragao, a crueza e a 
intelligencia politica. Com D. Joao II, filho e 
successor de D. Alfonso V, extinguio se a 
raga varonil e legitima da dymnastia de 
Aviz, que contava apenas quatro reis, a co- 
megar de D. Joao I, o feliz pupillo do douto 
Joao das Regras, e venturoso protegido do 
heroe Nuno Alvares Pereira. 
, Principe e bem moQO ainda, provara 
D. Joao II valentia nos combates a que o 
arrastara seu pai: prudente observaQao, no- 
tavel sagacidade, e retrahimentos intimos e 
secretos, nos tratos, nos conselhos, nas pa- 
lavras, nas peripecias da vida. Reservadc 
para todos nas relagoes que entretinlia, im- 
possivel parecia descobrir-se-lhe, advinhar- 
se-lhe o pensamento e as intengSes. Tristo 
nho e sombrio de caracter, lograva, coratudo, 
simular confianpa, mas nao angariar affei- 
g5es e sympatliias decididas. 

A nenhum rei da casa de Aviz faltaran 
talentos naturaes e nem instrucgao e estn 
dos, que o collocasse a par dos varoes eru- 
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difos o notaveis da sua 6poca. Devia-so este 
facto curioso k educag§,o esmerada, que aos 
filhos prest^ra D. Felippa de Lancastre, mu- 
Iher de D. Joao I, e que sens descendentes 
continuaram e i raticaram. 

Quando principe, governou D. JoSo com e 
titulo de regente. Commettera sen pai uma 
tresloucada viagem a Franga, a solicitar de 
Luiz XI auxilio contra Fernando e Isabel, 
reis de AragSo e Castella. Ambicionava 
Affonso pelo sen casamento com a princeza 
Joanna, filha de Henrique IV, reunir Por- 
tugal e Castella em um so reino. Zombado 
por Luiz XT, regressou para Lisboa descon- 
tentissimo e aborrecido da vida. 

Entregou-lhe, todavia, D. Joao o reino, 
que administrava com rara sabedoria. 

Por faDecimento de D. Affonso V, em 1481, 
subio ao throno, que de direito Ihe pertencia. 

Dosdo a mais tenra juventude costumava 
D. Joao II dizer que no mundo mistdr era 
representar de cornja, sumindo-se aos ollios. 
e do falcao, voando pelos ares; decidiriam 
as circumstancias occurrentes quaes os mo- 
mentos de t. ansfiguragao. 

No animo de D. Joao II concentravam-se, 
pois, oualidades oppostas, a instrucgao e a 
crueldade, a lucidez e a manha, instinctos 
rudes e pianos bem amadurecidos de poli- 
tica. 

Haviam side para elle tempos de coruja os 
que passara quando principe: na cathegoria 
de rei devia predominar exclusivamente a 
natureza do falcfio. Era-!he livre voar e de- 
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vassar a atmosphera. Cumpria-Ihe, no em- 
tanto, simular as vezes, para melhor apre- 
ciar a situaQao do paiz, conhecer os homons 
8 apanhar-lhes os intentos, penetrando-lhes 
no segredo intirao do peito. Repellia e con- 
demnava o fausto e a ostentacSo, e manifes- 
tava-se em publico com a maior singeloza 0 
modestia. Preferia em sua c6rte one se ob- 
servasse a austeridade nos costumes, a eco- 
nomia nas despezas, a modestia nos traies e 
nos modos de viver. Como que urn funebre 
nonzonte pairava em seus pages, despidos 
de conviv«ncias alegres e apraziveis espe- 
ctaculos. Pessoalmente tarn be m nenhuma 
olegancia Ihe nobilitava 0 corpo e nem os 
gestos. Custavam as palavras a despren- 
der-se-lhe dos labios, fallava a custo e fanho- 
samente. Aos trinta e cinco annos, barba e 
cabeiios, tudo embranquecera. Nao era 
amado, era, porem, temido. Sabia-se geral- 
mente que nSo trepidava em vingar-se sem- 
pie que Ihe provocassem, por qualquer ma- 
neira, as iras e os despeitos 

0 famoso cardeal da Alpedrinha, Jorge da 
Costa, favorito de Affonso Y, e seu conse- 
iheiro estiraado, conhecia o caracter de 

u j Apenas cingio 0 principe a coroa, abandonou 0 cardeal 0 reino e recolheu-se a 
Koma, de onde n3,o quiz mais sahir. apezar 
dos instantes pedidos e ordens atd positivas 
do novo rei para que regressasse. 

. C6rtes em Portugal, que quasi nenhum 
influxo exerceram durante a primeira dym- 
nastia dos reis, tinham conseguido, todavia 
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prestigio e uma tal ou qual importantia com 
a dymnastia de Aviz. Deram-lhes o solio D. 
Joao I, forga D. Duarte, e subsidies copio- 
sos para suas emprezas na Africa e na Hes- 
panha D. Affonso V. D. JoSo II nao dispen- 
sou-lhes o auxilio ao comegar seu ^overno, 
no intuito poretn de que Ihe servissem de 
instrumento com que fundasse urn complete 
regimen absolute Para conseguil-o convi- 
nham-lhe o rebaixamento das classes eleva- 
das e privilegiadas e o apoio e votos dos popu- 
laces, que entravam nas assembl6as como o 
terceiro brago da representaQiio nacional. 

Convocou-as per vezes mas tratou de inu- 
tilisal-as. Alcangado seu intuito firmou pro- 
gressivamente as regalias do soberano e le- 
gou as Cortes a seus successores muito enfra- 
quecidas de importancia. Tanto D. Manoel 
como D,Joao II e D. Sebastian puderam, pois, 
despresar as Cortes. 0 regimen absoluto do 
monarcha estava reconhecido. Que aproveitou 
4s Cortes a forga que pareceu readquirirem 
em 1640 ? Tombaram immediatamente, e 
desappareceram, por fim, da scena social, 
politica e economica, esquecidas, deuma vez, 
no reinado de D. Joao V. 

A suas primeiras Cortes annuueiou D. 
Joao II que revogava concessoes aos lidalgos 
assignadas por Affonso V, e que subrepti- 
ciamente haviam sido arrancadas ao monar- 
clia ; que nas jurisdicQoes quer dos donata- 
rios ecclesiasticos, quer dos nobres, quaes 
quer que fossem suas gerarchias, abriria 
inqueritos no tocante 4 execuQao das leis do 
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reine ; que retirava ^is classes at6 entao 
privilegiadas a administragao da justiga cri- 
minal por terem della abusado em detri- 
mento dos foros da coroa e socego dos 
povcs ; que nomearia corregedores proprios 
para cumprirem em todo o territorio do reino 
suas regias ordens, devendo considera se 
desde logo abolidos os asylos de criminosos, 
e extinctos os direitos da nobreza e clero no 
intromettimento de eleigoes de conselhos de 
cidades on villas,bem que Hies pertencessem 
de senhorio. 

Era guerra declarada que iniciava o novo 
rei contra seus vassallos mais poderosos, e 
que estes acceitaram. le van tan do a luva e 
tratando de nullifioar Ihe as providencias 
tomadas A' sua frente collocou-se o dn.que 
de Braganga, parente do rei pelo tronco bas- 
tardo, oriundo do primeiro Conde de Bar- 
cellos e preponderante pelas alliangas subse- 
quentes de farailia . Possuia o duque cerca de 
cincoenta cidades villas e castellos, alem de 
extensas propriedades rusticas. Dispunha de 
uma reserva de tres mil cavallos e dez mil 
infantes. Nao era um pequeno rei ? Com 
elle ligou-se o duque de Viseu, cunhado e o 
mais proximo e legitimo parente de D. Joao 
II. Acompanbaram-nos varios bispos e 
abbades, que contavam tambem opulentos 
bens de for tuna e numeroso sequito de vas - 
sallos, e nota vel phalange de fidalgos meno- 
res, que sentiram feridos seus brios e preju- 
dicados seus interesses. Nao os inspirou 
id£a de offender o rei, e nem de marear o 
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brilho da coroa. Pretendiam apenas conser- 
var seus privilegios, concessOes e direitos 
antigos, 0 coagir 0 monarcha a suspender 
suas vistas politicas. 

Estendia se, propagava-se a conjuraQjlo ; 
abriam seus chefes correspondencias com 
fidalgos de Castella. e dos reis visinhos sup- 
plica vam auxilios para arcarem corn D. 
Joao II. 

D. Joao II, por^m, tinba forrnado uma 
policia secreta e activa, e por seu interme- 
dio obtinha conhocmiento <lo quanto diziam e 
projectavam seus adversarios. Nao havia ja 
castigado um Conde Lopo Vaz que ousara de- 
clarar publicamento que Hie nao obedecei iaV 
Mandara 0 El-Rei matar, em suas proprias 
terras, por emissaries de confianQa. Desco- 
berta a trama que urdiam os fidalgos e eccle 
siasticos sob a direcgao do duque de Bra- 
ganqa, tratou D. Joiio II do extirpal-a. Eram 
ja particulares inimigos D. Joao e o duque 
de Braganga. Raiou ao monarcha a oppor- 
tunidade para tirar vinganga dos aggravos, 
que pensava haviam-lhe sido feitos pelo 
duque. 

Preparou El-Rei uma cilada ao duque de 
Braganga.e porsurprezaconseguio prendel-o. 
tao poderoso era, que poderia resistir-lhe, 
quando Jhe suapeilasse propo itos Oidenou 
logo que Ihe instaurassem processo e Ihe 
sentenciassem a causa juizes de nomeaga e 
confianga r6gia. Protestou o duque por S( us 
privilegios e recusou se a responder a um 
tribunal que nao reconhecia. Co .demnado 
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apezar de suas reclamagoes a pena de morte, 
foi em Evora degolado, publicamente, na 
pra^a do Rocio, bem que o inquerito nao pas- 
sasse de um simulacro de justiga, A' solta 
impera afor^a em questoes politicas. 

NSo aproveitou, porbm, o exemplo aos 
outros nobres ; mais se exacerbaram seus 
animos, com a execuQao cruel do duque de 
Braganga, por elles appellidada assassi- 
nato. Nao tardou D. Joclo II em descobrir 
que ao duque de Braganga succedera na 
cbefia dos seus adversaries o de Vizeu, e 
novas conjuragoes se urdiam, e agora para 
arrancar-lhe a coroa, senSo para assassi- 
nal-o. Agentes secretos communicaram-lhe 
os pianos do duque de Vizeu, do bispo de 
Evora e dos mais fidalgos que com elles 
conjuravam. 

Chamado aos pagps de Setubal apresen- 
tou-se o duque de Vizeu ao rei, que sem pro- 
cesso, sem ouvir-lhe a defeza, levando-o 
para o canto de uma janella, enterrou-lhe o 
punhal no peito, e o fez cahir a seus pes 
assassinado. 0 que no curto dialogo entre 
elles se passou, ninguem o soube ao certo. 
Formaram-se apenas conjecturas. Improvi- 
saram-se altertagoes. A ninguem jamais 
disse o rei palavras que houvessem trocado. 
Acabou enterrado em uma cisterna profunda 
o bispo de Evora j falla a legenda de veneno 5 
bastava-lhe a sepultura em vida, e a fome a 
que foi condemnado. Padeceram no cada- 
falso Fernao de Menezes, Pedro de Athayde 
e muitos fidalgos, apontados como cumpli- 
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ces; nem escaparam alguns que fugiram 
para paizes estranhos; la mesmo os foi apa- 
nhar e matar a justi^a de D. JoSoII, pelos 
sicarios incumbidos da execu^ao de suas 
ordens. 

Nao se diria que Joao II de Portugal se 
mostrava discipulo de seu quasi coevo 
Luiz XI de Franga ? 

D'ahi em diante nao ousou mais a nobreza 
levantar-se contra o rei. Curvou-se egual- 
mente o clero amedrontado ; todas as von- 
tades, todos os animos submetteram se. 
D. Joao II podia governar livremente. 

A fidalguia, desprovida de privilegios e 
foros importantes, psrd&ra ernfim todo o seu 
valor, e convertera-se d'ahi em diante em se 
uito regio, preferindo acompanhar a corte- 
os monarchas. Nunca mais houve resquicio 

de feudalismo era Portugal, e para a admi- 
nistragao do reino preferiram-se tambem, 
d'ahi em diante, os theologos e lettrados que 
haviam cursado estudos universitarios. 

Politico reflectido e atilado administrador, 
al6m de importantes reformas executadas 
najusti^a e nas leis, proseguiu D. Joao 11 
nos pianos de exploraQoes maritimas e em 
descobrimentos de novas terras. Perseverou 
em abrir o caminho das Indias, iniciado pelo 
infante D. Henrique de Vizeu, e que D. Af- 
fonso V abandonara. Preferira erradamente 
seu pai apoderar-se de Alzira, Tangere e Al- 
calcer na Mauritania, e reunir a Portugal o 
reino de Castella. 

Mandou D. Joao 11 fundar presidios na 
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costa de Giim6. povoar as ilhas do Cabo Ver- 
de, proseguir as viagens para o Sul at6 en- 
contrar-seo rumo para o Oriente. Descobrio 
Bartbolomeu Dias em sen tempo e por sua or- 
dcm o cabodas Tormentas, pelo reidenomi- 
nado da Boa Esperanga, e desdelogonao pen- 
sou el-rei senao em corresponder-se com as 
Indias, dobrado aquelle ponto final Africano. 

Fundou nos seus proprios pagos uma re- 
partigao de estudos geograpbicos, trabalhos 
cosmographicos e deposito de roteiros, map- 
pas e narrativas de viagens empreliendidas 
no descobrimento e exploragSo da Africa 
Occidental e executadas no seio do mar 
Atlantico. Presidindo-a em pessoa, alii ouvia 
os doutos Bebaim, de Nuremberg, mestre 
Josd e mestre Rodrigo, judeos de raga, repu- 
tados sabios e eruditos mathematicos. Dis- 
cutin lo a marcha das navegag5cs e con- 
quistas intentadas, firmava sua opiniao e 
issentava seus pianos. Inventaram-so em seu 
tempo as taboas da declinagao do sol, e me- 
Jboraram-se os instrumentos nauticos. Tra- 
garam-se novas cartas maritimas e o rei 
assistia dos estaleiros ao fabrico dos navios 
destinados a emprehendimentos maritimos. 
FiscaUsava os trabalhos dos cbefes das offi- 
cinas e dos obreiros de todas as profissoes 
chama las ao aperfeigoamento das constru- 
cgoes navaes. Attendia aos mais afamados 
navegantes, avaliava Ibesos servigos e pres- 
timo e caminhava assim com acerto em seus 
projectos de devassar os segredos dos mares 
^ onveredar o caminho das Indias. 
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Nao falta chronista que pense que a iem- 
branga da escolha de Vasco da Gama pro- 
cedera de sua mdicagao e nao da de D. Ma- 
nuel seu successor no throno, que foi o rei 
que a executara. 

No intuito de melhor instruir-se no tocante 
as Indias, escolheu dous raonges, eruditos 
na lingua arabica, diligentes e atilados no 
mo Jo de travar relagoes c conseguir esclare- 
cimentos de povos estranhos, Pero de Co- 
vilhan e Aflbnso de Paiva. Incumbiu Ihes que 
por terra procurassem as costas do Matabar 
e da Abyssinia, seguindo pelo mar Vermelho, 
como mercadjres que acompanliam cara- 
vanas, afim de nao suscitarem suspeitas. 

Paiva falleceu na viagem, mas Covilhan 
chegou a Calicut, a Kananor c a Goa. Voltou 
por Aden, alcangou noticias de Sofala e da 
costa Oriental da Africa. DoEgypto escreveu 
ao rei e remetteu Ihe importantes noticias 
que mais animaram a D. Joao II para perse- 
verar em seus disignios. Com certeza, pois, 
e em presenga das informagoes do Covilhan, 
as n4os, que dobrassem para o Oriente o cabo 
da Boa Esperanga, encontrariam a Africa e 
o Indostao separados por um brago de mar 
estreito e facil de navegar-se. 

Nao se o censure, portanto, por ter re- 
cusado o offerecimento do genovez Chris- 
tovam Colombo, que pretendia ir as Indias 
directamente, atravessando o Atlantico para 
o poeute. Contava certo D. Joao II que, do- 
brado o cabo da Boa Esperanga, conseguiria 
seu desideratum, de preferencia a uma idea 
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nova, partida de urn homem de g6nio, e as- 
sentada rasoadamente na crenga da redon- 
deza da terra, mas que arriscava tornar-se 
sonho. 

Nao se occupava somente a D. Joao II com 
os progresses da navegagao maritima, au- 
gmento das conquistas portuguezas, o des- 
envolvimento das sciencias astronomicas e 
geographicas, aperfeigoamentos da bussola 
e das cartas e mappas das costas terrestres; 
e accrescimos do commercio e da industria. 
Pensou em concentrar tambem em urn so 
reino, como sen pai preteud^ra, Castella, 
Portugal e agora egualmente toda a pro- 
vincia iberica. 

Era entao a herdeira dos thronos de Ara- 
gao e Castella a infanta D. Isabel, filha de 
Fernando de Aragao e de Isabel de Castella. 
Pedio-a D. JoaoII e obteve-a de sens pais 
para casar-se com o principe D. Affonso, seu 
tambem unico filho. 

Festas sumptuosas celebraram-se. Pela 
primeira vez em Portugal provou D. Joclo II 
seu regosijo e magnificencia nos pagos de 
Evora, assombrando tambem os subditos 
com publicas demonstragOes de jubilo em 
Lisboa. Assegurava-se assim o futuro de 
toda a Hespanba em uma so dymnastia, so- 
nho grandiose do rei, afagado com todo o 
carinho e pertinacia. 

D. Affonso, porem, correndo o pareo em 
Santarem, cahio desastradamente do cavallo 
e morreu, deixando. apos um anno de Ven- 
turas, viuva e moga, aquella princeza que 
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devia enlagar Portugal e Hespanhas, e con- 
verter toda a peninsula em um so estado. 

Foi para D. Joao II um golpe mortal o fal- 
lecimento do fillio; tao merencoria e funebre 
eraja a sua corte! S6o principe mostrava-se- 
Ihe amigo e causava-lhe alegria. Dos pagos 
regies se tinham afastado todos os parentes, 
quasi todos os fidalgos. A propria rainha 
magoada pelo assassinate do irmSo sepa- 
rara-se do marido. Mas convento parecia a 
residencia de D. Joao II que morada de reis. 

Nao se tinham evadido para Castelia as 
familias e descendentes dos dous fidalgos tao 
ligados pelo sangue a casa r^gia, os Duques 
de Viseu e de Bragan^a ? A dor que soffreu 
pela morte do Principe cobrio o rei de pesado 
luto que conservou ate morrer. Mandou 
raspar a cabe^a em signal de do e de tristeza 
e nunca mais luzio-lhe um raio de alegria. 
Continuou, todavia, a dedicar-se ao bem do 
seu paiz e ao engrandecimento dos seus es- 
tados. 

Recusou admittir em Portugal o tribunal 
do Santo Officio da InquisiQao, que j£i func- 
cionava em Hespanha, pelo qual Ihe ins- 
taram os dous monarchas amigos e visinhos. 
Em vez de imitar o exemplo de Fernando e 
Isabel na expulsao e condemnagao dosjudte, 
confirraou, pelo contrario, os direitos dos 
residentes em Portugal; nao admittio contra 
elles offensa ; publicou ainda que receberia 
em seus estados os jud^os exilados de Hes- 
panha e Ihes garantiria protecQSo e segu- 
rauQa. A perda soffrida entao por Hespanha 
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em gente tao industriosa e iliustrada, tornou- 
se lucre para Portugal, que acolheu numero 
notavel de familias israelitas, escapas as per- 
seguiQoes do povo visinho, bem que em 
maioria se dirigissem os exilados para Africa, 
Hollanda e Franga. 

Raz5essobravam-lhe, comtudo,para perder 
o gosto da vida, comquanto occupada coas- 
tautemente para esquecer-lhe os amargores. 

Seus sonhos de orgauisar um grande impe- 
riocom a uniao de toda a peninsula sobo go- 
verno de seu filho e de seus decendentes nS,o 
se tinham tornado tristes realidades ? lllu- 
soes que nutrira contente e esperangoso? 
Quem era agora o herdeiro do throno portu- 
guez ? Um fiJho natural que tinha ? De certo 
que o nao acceitaria o povo, quando parentes 
proximos e legitimos nao faltavam, uns refu- 
giados em Hespanha, outros, porem, ainda 
residentes em Portugal, e que mereciam as 
sympathias publicas. 

Nao sd soffrimentos physicos ameagavam 
a vida de D. Joao II, como moralmente tam- 
bem desesperava se elle, notando qua morto 
D. Alfonso, nao tinha herdeiro legitimo para o 
throno e competia a coroa pelas leis do reino 
a familia de Vizeu. Acabrunhado pelos acha- 
ques da molestia que padecia, ralado pelos 
remorsos, abandonado pelos parentes, pros- 
trado pelas proprias meditagoes, narram al- 
guns chronistas, que comegou a serassaltado 
de visoes singulares ; levantava-se por ve- 
zes do Jeito e alta noite com os cabellos arri- 
piados, e impressionado por sonhos terriveis 
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que o tinham assaltado ; armava-se, corria 
as salas dos paQOs.procurando sombras que 
dizia o desafiavam e arrastavam para os vaos 
dos telhados. 

Desejava legar a heranQa a seu filho na- 
tural,e pensou em ouvir pareceres de pessoas 
de confianga. Seus amigos consultados uni- 
sonamente reprovavam Ihe o proposito. Nao 
se manifestava egualmente contraria a opi- 
niao de todos os vassallos ? 

Resolveu-se por fim e apos meditadas re- 
flexSes a declarar seu herdeiro legitimo a 
D. Manuel, Duque da Beja, irmao do Duque 
de Vizeu, que elle assassinara com suas pro- 
prias maos. Era seu primo-irmao e pois o 
mais proximo parente e a quem cabia de di- 
reitoa coroa, segundo as leis estabelecidas. 
Percebendo approximar-se seu fim, escreveu 
em Alvor, villa d.0 Algarve, para onde se 
tinba retirado no intuito de experimentar as 
aguas medicinaes que ali abundam, solemne 
testamento. Dictou suas vontades, formulou 
conselhos de politica e governo, recom- 
mendou com fervor a expedigao premedi- 
tada para as Indias. Quando comegaram 
as agonias da morte, nao se mostrou con- 
tricto. nao confessou peccados ; repetia s6 
e constantemente : « Perseguem-me sem do 
os filhos de Braganga. » Falleceu em 1495, 
em Alvor, longe da consorte, dos parentes, 
abandonado pela familia, e rodeiado unica- 
mente de alguns cortezaos e favorites. 

Mister 5 confessar, todavia, que nenhum 
rei portuguez desenvolveu tanto como D, 
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JoSo II o engrandecimento e prosperidade da 
sua naQSo ; rebaixando o clero e a nobreza, 
elevando as naassas populares, estabelecendo 
a egualdade para todos os subditos, e cha- 
mando para os empregos os homens de 
lettras mais reputados, bem que fimdasse o 
regimen absolute, iniciou ideas democra- 
ticas. Foi-lhe necessario, infelizmente, aba- 
far no sangue dos nobres o ultimo grito do 
feudalismo para nivellar quantos habitavam 
nos seus territories. 

Costumam os historiographos portuguezes 
coroar com um titulo os reis que governaram 
a nagao, desde que ella se emancipou do jugo 
Leonez. Affortunado chamam a D. Manuel, 
porque herdou um estado prospero e um 
poder absolute sobre os seus vassallos, e 
continuou mais ou menos acertadamente a 
politica iniciada e praticada por D. Joao II. 
Comprehende-se este appellido. Mas como 
explicar a denominagao dada a D. Joao II de 
Principe Perfeito ? Derivam d'ahi duvidas 
e travam-se porfiadas controversias. 

Perfeito porque reinou absoluta e arbitra- 
riamente, concentrando em suas maos toda 
a acgao e poder, depois que esmagou a no- 
breza habituada a resistir aos reis, depois 
que converteu em docil instrumento do des- 
potismo a instituigao de cortes, depois que 
subjugou o clero, que dispunha de tanta forqa 
sob os anteriores regimens, mloso pelo nu- 
mero de propriedades rusticas e opulencia 
de riquezas como pela instrucqao que, quasi 
unica classe da sociedade, monopolisava, e 
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mais ainda pelas armas espirituaes que ma- 
nejava e coin que amedrontava as consci- 
encias dos crentes religiosos ? Perfeito por- 
que plantou a egualdade entre os vassallos, 
nivellando-os nos direitos ? Perfeito porque 
melhorou a legislaQSo social e administrativa 
do reino, e desenvolveu com tino e galhardia 
as exploragoes dos mare^ e terras desconhe- 
cidas, rasgando novos horisontes aocotnmer- 
cio e a navegagao, e abrindo caminho para 
as encantadas Indias Orientaes, que fulgura- 
vam como mythos e ao mesmo tempo como 
Eldorados de fortunas, opulencia, riqueza e 
gloria para a naQao e para os povos ? 

Peusa um illustrado escriptor moderno 
que se Ihe applica o conceito, nao na acce- 
pgao moral do termo, mas na sua signiticadio 
restrictamente politica. NSo fora D. Joao II 
mestre comsumado na arte de governar, 
avisado eastucioso, dissimulado e justiceiro, 
prudente e arrojado ao mesmo tempo ? Nao es- 
tima, nao preza, nao admira o vulgo esses ca- 
racteres inexoraveis e decididos, que cur vam 
sem piedade a seu jugo as potestades que em 
torno delles ousam disputar-lhes o mando, 
moderar-lhes ou limitar-lhes os intentos ? 

Nao provou D. Joao II que so elle era rei, 
e so elle governava ? Nao libertou as mas- 
sas inferiores da sociedade portugueza das 
violencias e arbitrios com que a opprimiam 
at6 entaOj clero e nobreza, conventos e sola- 
res, abbadias e senhorios de terras ? 

Nao se fez respeitar e temer dos visinhos, 
e nao encaminhou a na^ao para grandes 

i 
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emprehendimentos maritimos ? Que impor- 
tava ao povo que o rei se tornasse absoluto 
no seu governo, quando escapava aos flagi- 
cios e perseguigoes dos nobres, que Ihe nslo 
poupavam despotismos e martyrios ? 

Nao 6 em Zurita, Ruy de Pina ou Fariae 
Souza, que se pesam ao justo suas acgoes, se 
aprecia no devido valor sua politica, e se pe- 
netra com probabilidade de certeza o seu 
singular caracter; mah esclarecimentos en- 
contrara o leitor em Garcia de Rezende e em 
Damiao de G6es ; foi aquelle seu secretario 
particular, e conheceu-o a fundo. Bern que 
Ihe nao dispense lisongerias, escapa-lhe nao 
raro a censura e a ironia; este, espirito ele- 
vado, superior a sua ^poca, observa com 
exactidao. raciocina com franqueza, critica 
com liberdade, narra imparcialmente os cri- 
mes e as virtudes, os attentados crueis e os 
feitos memoraveis. Representante fiel das 
id6as tendencias e vicios de seu tempo, 6 D. 
Joao I complexo de oppostas qualidades, de 
bons e maos instinctos ; de generosidade e 
grandeza d'alma, e de astucia, perfidia e 
crueldade no procedimento; de illustragao 
notavel, de largas vistas politicas, e ao 
mesmo tempo de pequenas e miseraveis in- 
trigas, que parecem s6 proprias de espiritos 
acanhados. E' este o rei perfeito, que legou 
ao afortunado D. Manuel os elementos e 
troph6os mais glorRsos da sua nagao, a des- 
coberta das Indias com que tanto se ostenta 
e enfeita o primeiro rei da terceira dymnastia 
que reinou em Portugal. 



Americo Vespucio 

Feliz mortal! Annexou o seu nome a uma 
importantissima parte do mundo, ao conti- 
nente destinado a succeder a Europa na ci- 
vilisaQSo ! E outros navegantes mais que 
elle liaviam praticado faQanhas, mais que 
elle tinham commettido serviQOS I E aq ge- 
novez Christovam Colombo que descobrira e 
desvendara aos olhos de seus contempora- 
neos esse novo hemispherio, inteiramente 
ignorado por todos os povos antigos e mo- 
dernos, a memoria do feito audacioso e rou- 
bada por um piloto e cosmographo de talen- 
tos medianos ! 

Uns plantam, outros colbem. Aquelles a 
quern a Providencia Divina enriqueceu de 
genio, esquecem-se, olvidam-se. Mediocres 
aptidoes ganham fama e brilho superior ! 
Sorte reservada aos homens durante nSo s6 
a vida como ate depois que a morte os arre- 
bata e o sepulcbro os absorve ! 

Nao se gloria D. Manuel de Portugal com 
os descobrimentos das Indias, quando a 
D. Joao II cabe de direito a empreza ? Nao 
se attribue a idea de descobrir o Mexico a 
Fernao Cortez, o Peru a Francisco Pizarro, 
quando Grijalva ao primeiro, e Nunes de 
Balboa ao segundo., apontaram e ensinaram 
o caminho ? Nao se honra com o invento dos 
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baloes aerostaticos o francez Mongolfier, 
quando muito tempo antes, em Lisboa, os 
havia imaginado, fabricado e feito subir a 
atmosphera o Santista Bartholomeu de Gus- 
mao ? Porque admirar que se denominasse 
o novo mundo America e nao Colombia 1 

Examinemos o que a historia nos refere a 
respeito de Americo Vespncio, e destaquemos 
delta o que elle proprio accrescentou para 
realgar seus merecimentos e actos, e justi- 
ucai de antemao os titulos que a posteri- 
dade Hie applicou por singular capricho da 
tortuna. 

Nasceu Americo em Florenga, em 1451. 
Procedia de estirpe honrada. Era terceiro 
nlho de Anastacio Vespucio e de Isabel Mimi, 
que Ihe deram esmerada educagao e o en- 
yiaram joven ainda para a Hespadha, no 
intuito de empregar-se em transacgoes corn- 
merctaes, que alii interessa\'am a farailia 
Medicis, e onile ja parente seu se esfcabele- 
cera. 

A primeira noticia que sobre Americo en- 
contramos na peninsula iberica data de 1496. 
Residia elle entao em Sevilha e acomoa" 
nnava com muita attengao e curiosidade 
quanto se publicava e se dizia no tocante a 
nayegagoes emprehendidas por Christovaui 
Golombo, desde que descobrira em 1492 a 
America^ e continuava em suas expiora 5es 
ultramarinas, persuadido de que attinffiria 

Indias. objecto exclusivo de sens sonhos I 
Descobre-se a refenda noticia nos do- 

cumentos officiaes encontrados na thesou- 
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i-ana regia de Seyilha. Provem de um con- 
tracto que Americo, como representante de 
uraa casa commercial italiana, fundada na- 
queJla cidade por Bernard! Sc. C., celebr^ira 
em 1846 com a Coroa Castelhana para for- 
necimento de viveres e victualhas de quatro 
carayeilas destinadas a ilha do Haity e re- 
rnettidas a Christovam Colombo. 
^Depara-se depois mengiao do sen norae em 

ioOS, no depoimento de Alonso Ojeda a res- 
peito das costas do Paria no golpho das An- 
tilhas, quando Ih'o exigiram os herdeiros de 
Colombo em processo intentado para provar 
que fora Colombo o primeiro em descobril-as. 
0 illnstrado geographo Navarrete publicou 
em nossos dias o processo referido, e a de- 
claiagao de Ojeda, acerca de uma viagem 
por elle executado em 1499, tendo por com- 
panheiros Joao de la Cosa, Vespucio e outros 
pi lotos. 

Achou-se ainda uma carta autographa de 
Colombo a seu hlho Diogo, datada de 5 de 
Fevereiro de 1505, recommendando-lhe Ame- 
1 ico Vespucio, desfavorecido da fortuna, 
bem quo piloto habilitado e dextro desenha- 
dor de cartas geographicas, e que desejava 
empregar-se no servigo de Castella. 

Uma ordem regia de Abril de 1505, fir- 
mada por Fernando de Aragao, manda pagar 
a Americo Vespucio a quantia de doze mil 
maravedis por victualhas de navios. 

Em 1508 apparece finalmente a naturali- 
sagao de Americo, que trocou a patria ita- 
liana pela hespanhola, e a sua nomeagAo 
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entao de principal piloto, cujas funcQoescon- 
sistiam em examinar os candidates a pilota- 
gem. fiscalisar o esquipamento dos navios 
destinados a expedigoes e prestar os avisos 
necessarios ^s viagens que se emprehen- 
dessem. 

Failecendo em 1512, nem documentos, 
nem memorias,nemchronicasfallam mais de 
Vespucio em Hespanha. Os escriptores co6- 
vos, Oviedo, Cura de Palacios, Pedro Martyr, 
Las Oasas, e os posteros como Herrera, Gar- 
cilaso e outros que trataram de viagens e 
conquistas na America, nao mencionam em 
suas obras o nome de Americo, comquanto 
fallem de outros navegantes nacionaes e 
estrangeiros. Nao se podem censurar por 
infundado espirito patriotico. Porque se 
mostrariam nessa hypothese tao enthusias- 
tas de Colombo, que nascera em Genova, 
tao elogiadores de Caboto, egualmente ita- 
liano, e de Fernao de Magalhaes e Solis, por- 
tuguezes, que serviram a Hespanha em ex- 
ploragSes maritimas? 

Verificam-se as mesmas circumstancias 
em Portugal. Consta apenas dos archives e 
roteiros de navegadores ao servigo regio, 
que em 1503 estava Americo Vespucio em- 
pregado como piloto nas armadas de explo- 
ragao e descobrimentos ultra-marinos, de- 
vendo destas declarag5es conjecturar-se que 
viajava sob as ordens de portuguezes. 

Nao se pdde contestar, na parte relativa a 
Hespanha, que em 1499 embarcou Americo 
na esquadrilha de Alonso Ojeda, e visitou, 
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portanto, as costas do Paria, correu as ter- 
ras de Venezuela, refrescou na ilha do Haity, 
e regressou para Hespanha em 1500, depois 
de se perderem duas caravellas, e de nem 
um resultado vantajoso alcan^arem os ama- 
dores da viagem empiehendida. Attesta este 
facto o depoimento de Ojeda, ja citado mais 
acima. 

No tocante ^ Portugal, deve-se egualmente 
considerar certa a viagem que elle fez em 
1503, de cuja flotilha parece tcr sido comma- 
ndante Christovao Jacques, enviado por D. 
Manuel. Tendo perdido quatro navios, vol- 
taram para Lisboa os dous restantes, carre- 
gados da madeira preciosa que mudou o nome 
da terra de Santa Cruz para o de Brazil. 
Haviam durante a viagem percorrido e reco- 
nhecido parte das costas do Brazil, alii dei- 
xando, perto de Porto Seguro, uma colonia 
com gente, denominada Santa Cruz, de que 
fallam Damiao de Goes e Gabriel Scares, e 
prestando nomes de santos as localidades que 
foram encontrando, e que recebiam postos 
ornados de armas e disticos para se consi- 
derarem portuguezes. 0 nome de Santa Cruz 
havia sido substituido ao primordial, que 
Cabral dera a terra, e que era de Vera Cruz. 
TrocAra-se emfim, pelo do Brazil pela abun- 
dancia de madeira assim conhecida e que para 
seu commercio, alem de portuguezes, fran- 
cezes e inglezes, concorriam a ahi buscal a, 
bem contra a vontade dos connuisfadores 
portuguezes. 

E' tudo quanto sabemos de exacto a res- 
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peito da vida e feitos de Americo, e que se 
extrahe doa documentos officiaes e memorias 
da epoca hespanhoes e portuguezes. 

0 que posteriormente se publicou na Eu- 
ropa, e fora da Hespanha e Portugal, pro- 
cede de cartas do proprio Americo. Algumas 
durante sua vida se publicaram; outras de- 
pois de sua morte se irnprimiram e que va- 
rios auctores reputarara sinceras e verda- 
deiras. 

Das cartas referidas e escriptas por Ame- 
rico deriva-se todavia a prova de que elle nao 
loi dcseobridor de terras desconhecidas mas 
que em diversas viagens que fez a America, 
no servigo de Hespanha e de Portugal, to- 
mou parte das emprezas do Paria desempe- 
nhadas por Ojeda, e nas do Brazil incum- 
bidas a commandantes portuguezes. i 

P6de-se affirmar^ pois, que Americo e o 
seu proprio e quasi unico biographo, e que 
infelizmente conseguio illudir a varios es- 
criptores distinctos como Humboldt, Southey 
e Varnhagem, os quaes nas suas narrativas 
o acreditam, porque elle, instruido geographo 
como era, soube esbogar descripgoes que 
combinam perfeitamente com as dos docu- 
mentos historicos. comquanto Portuguezes e 
Hespanhoes, como Navarrete e Santar6m, e 
numerosos eslrangeiros como Avezac e ou- 
tros, consideram falsos muitos episodios por 
Americo referidos em suas cartas no pro- 
posito de gloriar-se. 

Esforcemo-nos cm demonstrar nosso juizo 
particular, desvenuan !o a verdade no n eio 

il * 
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da falta quasi completa de osclarecimentos 
acerca dos feitos e meritos de Americo, e 
confrontando o muito que elle reconta em 
suas cartas e o pouco que consfa dos docu- 
mentos officiaes ou escriptos por outros a 
seu respeito. 

Depois da tomada de Granada, da recon- 
quista do solo hespanhol, occupado ate entao 
pelos Arabes e Mouros, da expulsao dos so- 
beranos musulmanos da penisula Iberica, e 
da unificagao de Hespanha em um so estado 
e reino, fundidos Castella, Galiza. Asturias, 
Aragao e Navarra, comegaram em Hespanha 
as emprezas ultramarinas. Carecia-se em- 
pregar a actividade, o valor, o enthu- 
siasmo dos guerreiros, que nada mais tinham 
a cumprir na patria contra inimigos. Iniciou 
Colombo, em nome e honra de Hespanha, 
seus emprehendimentos maritimos para en- 
contrar as Indias, que os portuguezes pro- 
curavam depois de esplendorosas explora- 
Qoes no mar Atlantico, e de correrias e re- 
conhecimentos da costa occidental da Africa. 
Em direitura pretendeu ir Colombo, e nSlo 
contornando o cabo da Boa Esperanga. Em 
1492, partio audaciosamente de Palos com 
tres miseraveis caravellas, dirigio-se para o 
poente, descobrio as ilhas do mar das An- 
tilhas. Em segunda e terceira viagens adi- 
antou suas exploragOes. e descortinou a Eu- 
ropa um novo mundo. Espalham-se em todos 
os cantos de Hespanha as noticias de seus 
feitos. Nao havia castelhano que nao qui- 
zesse ir tambem as paragens novas por elle 
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descobertas, e pintadas cornD paraizo de 
opulencia e riqueza. 

N3,o faltaram tambem a Colombo invejosos, 
que Ibe negassem o genio altanado, mas que 
anciavam ganhar identicos louros, fortuna, 
honras e nome deslumbrante. 

Descobrio Colombo na sua terceira viagem 
de 1497 a terra firme do Paria. —Encontrara 
alii abundantes perolas preciosas, que re- 
mettera para Hespanha. Como se mio exci- 
tariam 05 espiritos dos castelhanos? 

Collocara-se a frente de uma repartigao 
publica novamente fundada para tratar e 
dirigir negocios das Indias Occidentaes, 
como se appellidava ainda a America devida 
a Colombo, um bispo, chamado Fonseca, fa- 
vorito de D. Fernancb de Aragao, e que se 
nao mostrava amigo de Colombo. Conseguio 
Fonseca que Izabel e Fernando, no intuito 
de alargarem suas conquistas, publicassem 
editos, convidando a emprebendimentos ma- 
ritimos 05 hespanhoes habilitados, que a sua 
custa tentassem commettel-os. At6 entao 
eram as explora^Oes confiadas privativa- 
mente a Colombo, nomeado almirante e go- 
vernador das terras que descobrisse. Ate 
entao nao partiam dos portos de Hespanha 
navios para as Indias Occidentaes, quesenao 
submettessem, e dirigissem a Colombo, pelo 
monopolio estabelecido nos seus contratos 
com a coroa. Residia Americo entao em 
Sevilha^occupado na gerencia de casa com- 
mercial italiana ahi estabelecida Dedicava 
se, por6m, e mnito a estudos cosmogra- 
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phicos, acompanhava curiosamente o raovi- 
raento e progresses maritimos; pesquizava 
com cuidado noticias provenientes das Indias 
Occidentaes, desenhava admiravelmente car- 
tas e mappas, e manifestava-se douto cos- 
mographo. 

Protegia o Bispo Fonseca a Affonso Ojeda, 
fidalgo valente e arrojado mareante e guer- 
reiro, que acompanhara Colombo na sua se- 
gunda viagem, e voltara para Hespanha des- 
gostoso do almirante. 

Com elle tratoa Ainerico de entender-se. 
Porque nSlo alcariQana carta patente para 
emprehender por sua conta viagens e desco- 
brimentos de terras nas Indias? Dinheiro para 
esquipar navios arranjar se-hia ; marinbei- 
ros e pilotos nao faltavam. Estava Americo 
prompto a acompanhal-o e auxilial-o. Niio 
Ihe proviriam grandes lucros e gloria ? 

Decidio-se Ojeda. Aproveitou-se da pro- 
tecQclo do Bispo Fonseca, que Ihe deu a estu- 
dar e copiar os roteiros e cartas de Colombo, 
a respeito de sua terceira viagem. e que se 
guardavam na repartiQSo official das Indias 
Occidentaes. Recebeu logo depois Ojeda auc- 
torisagao regia para armard sua cusla na- 
vios destinados a exploragao de novos conti- 
nentes, comtanto que na,o offendesse os privi- 
legios de Colombo sobre os territorios de que 
elle se apossara, e de entrar para o erario 
com parte importante dos proventos Assig- 
nou os contratos respectivos e procurou so- 
cios em Sevilha para executar seus desig- 
nios. 
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Unio-se-lhe Joao de la Cosa, piloto afama- 
do. Concorreu Americo com dinheiro e com 
trabalhos proficuos. Formaram sociedade 
nos lucros que alcangasse a empreza. Quatro 
caravellas apparelharam-se, partiram de Se- 
villia em 1499, singrando para a costa do 
Paria, onde particularmente convidava os 
mareantes a noticia de perolas preciosas. 
Tomou Ojeda o commando em chefe, e o 
rumo dos aventureiros foi fixado sobre o ro- 
teiro e cartas da terceira viagem de Colombo, 
de cuja copia Ojeda conseguira munir se. 
Cosa e Americo embarcaram como pilotos e 
associados 

Descahio a esquadrilha um pouco mais 
para o sui do que fora o rumo de Colombo, 
que das Canarias se dirigira directamente 
para o Occidente. Nao tern ate hoje appare- 
cido em Hespanha o roteiro ou livro de bordo, 
relative a esta viagem, comquanto muito 
proourado, fallam porem a respeito alguns 
escriptores que viveram n'esse tempo, e que 
deixaram narrativas interessantes. 

Encoutram-se tambem importantes decla- 
ragoes de Ojeda nos depoimentos que em 1508 
prestou a convite dos herdeiros de Colombo, 
e que foram publicados por Navarrete. Con- 
nrmou-os o de Joao de la Cosa. Affirma tanto 
Ojeda como Cosa que a grande distancia para 
o sul do golpbo de PariA descobrira-se terra, 
e procurara-se communicar inutilmente com 
os gentios. Depois de combates mortiferos 
seguira-se rota para o Norte, passando pelas 
boccas de um rio caudaloso e immense, atd 
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cme per fim chegara-se a co-ta do Paria. que 
se reconhecera tal qaal a descrev^ra Colom- 
bo. que fora o primeiro a avistal-a. Naufra- 
gados dous d s seus navios, abrigou-se entao 
Ojeda a ilha do Haiti e d'ahi em 1L00 voltou 
pai a Sevilha. sem quenenl uns proveitos ti- 
rasse da excursao executada. Pelas duas re- 
feridas declaragoes couhece-se, pois. que a 
flotilha iia.o atravessou a iiuba equinoxial 
para o Sul ; que apenas approximou-se de 
cost s quo se devem suppor Goyannas e visi- 
nhangas de Serinan, e vio as boccas nume- 
rosas do rio Orenoco, calculadas as distan- 
cias e alturas referidas por Ojeda 

Conlrastemos as declaragoes de Ojeda com 
as de Americo. Em carta dirigida a Lou- 
rengo de Medicis. com data de lb de Julho de 
1500, e que so foi publicada em 17 uo per Bon- 
dini em Florenga, e se numera corno a pri- 
meira, narra Americo esta viagem com bas- 
lantes ddTerenras. 

Falla so de dous navi s, nSo nomea no 
nhum dos companheiros nem o chefe Ojeda. 
Seguudo sua estimativa, a linha equinoxial 
foi dobrada j ara o Sul, e aos 5 graos desco- 
briu-se terras. Apregoa-se assim ja como 
descobridor do Brazil antes de Pinzon em 
Janeiro de 1500. o de Cabral em Abril do 
mesmo anno. No regresso para o Norte, 
trafa do Paria e diz que foi o primeiro a avis- 
tar e pisar o solo. Concorda sbmente com 
Ojeda, na ida ao Haiti, na volta para Sevilha, 
e na confissao de ter-se mallogrado intei- 
ramente a empreza com a perda de duas 

A HISTORIA E A LEGENDA 13 
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caravellas 1 Dessa carta de Americo, con- 
trana ao depoimento de Ojeda tem derivado 
a opiniao de que Ojeda descobrira o Brazil 
antes de Pinzon e de Cabral e que Americo 
fora o espirito da expedigSo. Co mo dar-se 
credito a Americo em vista do que al'egara 
Ojeda, que e tanto mais insuspeitp quanto 
a gloria de preferoncia lire caberia como 
chefe da flota exploradora f 

Depois d'esta viagem malograda sabe-se 
que nao viveu Americo satisfe to em Hes- 
panha ; talvez se despeitasse contra o gover- 
no castelhano, por the nao apreciar os ser- 
vigos como os aquilatava. Deixou Hespanha 
repentinamente, e logo depois alistou-se, 
conforme elle proprio o declare em outra 
carta, na qualidade de piloto maritirao ao 
servigo de Portugal. 

Publicou-se em 1789 a segunds carta a 
que nos referiraos de Americo pelos caidados 
do seu compatriota B ii-delli na Italia. Tem 
a data de 1501, diz-se escripta do Cabo 
Verde, e e dirigida egualmente a Lourengo 
de Medicis. Ailirrna que commandando na- 
vios portuguezes, ao voltar de descobertas 
na ilba de Vera Cruz, encontrara, no Cabo 
Verde a frota de Alvares Cabral que regres- 
sava das India! Orientaes. Foi logo depois e 
no mesmo anno de 17r9 impressa em Flo- 
renga por Bertolozzi uma terceira carta, 
que se diz por elle escripta de Lisboa, com 
data de 1502, endere sada tambem a Lou- 
rengo de Medicis. Nesta ultima refer© Ame- 
rica que fora incumbido por D. Manoel de 
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Portugal de seguir mesmo direito para Ma- 
Jaca, dopois de examinar e explorar as costas 
do Brazil, e que percorrSra esras desde o 
Cabo de Santo Agostinlio ate cerca de 52 
graos de latitude ao sul. Da noticias interes- 
santos a respeito do paiz e dos indigenas. 

Apreciemos agora o que consta dos do- 
cumentor e memorias portuguezas no tocante 
a esta viagem de 1502. Partira effectivamente 
de Lisboa em 1501 uma expedi^ao de quatro 
navios, destinada a explorar as terras que 
Cabral descobrira em 1500, a de que por uma 
caravella mandara logo a Lisboa dar noticia 
ao rei de Portugal. Lsta llotilha cumpriu 
sua incumbencia, voltou pelo Cabo Verde e 
enoontrou em Bsseguengue a frota de Cabral 
quoregressava das Indias. SeAmerico acom- 
panhou-a, foi na qualidade de pi'oto, do 
subalterno, nunca de chefe, como se gaba 
ter sido, e que ntlo poderia mesmo ser na 
qualida le de estrangeiro. Nem palavra sobre 
Amerioo proferem os esoriptos e memorias 
encontradas em Portugal, bem que coinci- 
dam muitos successos relatados por Americo 
com or das chronicas portuguezas do tempo. 

Co 1 fronte mos agora o valor das cart as que 
Americo publicou em sua vida, vis to quo 
aquellas, deque temosfallado, se nSosaoapo- 
cryphas, gastaram secubs em serem im- 
pressas, e nao foram, portanto, conhecidas 
na 6poca para poderem ser commentadas, e 
discutidas pelos interersados. 

Em Seviiha feneeeu Am rico em 1512. 
Tinha-se publicado em 1505, e em Stras- 
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burgo, uma carta sua na lingua latina diri- 
gida a Lourengo de Medicis como titulo— 
Americus Vespucius, de orbe antartico per 
rege Portugali pridem invonto. Tern data de 
1504. Contem numerosas divergencias da 
primeira carta : contraria inteirarnente o que 
allegara na narrativa da exploracao da costa 
e das peripecias da viagem de 1502 em obe- 
diencia as ordens do rei de Portugal. Como 
conciliar as duas ? Nao se conhece que e 
uma pelo menos apocripha? Foi logo tradu- 
zida em italiano e impressa em Vicencia e 
Milao, tornando-se, entao, muito espalhada 
e lida. Como um dos primeiros documentor 
a respeito da America, de certo d'abi proviria 
a id5a de que Americo fora o primeiro euro- 
peo que pisou terra americana, e quiga nao 
concorreria esta circumstancia. junta com 
os mappas por elle desenhados e assignados, 
e que na verdade foram os mais aperfeigoados 
da dpoca, para se dar ao novo mundo e de 
preferencia sou nome ao de Colombo? 

Uma derradeira carta de Americo Vespu- 
cio 6 a que mais tem illudido a boa fe dos 
escripptores, e chamado injustamente para 
seu nome glorias que Ihe nao pertencem As 
quatro de que tratamos em primeiro logar 
pouco concorreriam para conseguir-lhe o tim 
que almejava de grande farna e reputagao. 

Foi impressa esta quinta carta em 1507 
em Saint Did, e datada de 4 de Setembro de 
1504, redigidaem latimeenderegada, segundo 
uns, ao Duque Renato de Lorena, conforme 
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outros, Pe lro Sitderini, ganfalonier de FIo- 
renca._ Comprehende uma especic do auto bio- 
graphia recapitula < s acoutecimentos de 
sua yid.i,: enumera quatro via ens, quo diz 
pratica; a, duas em servigo de Hespanha, em 
1497 e 1199, e duas no de Portugal, em 1501 
e em 1503 ; apresenta sous titulos para que 
os po ueros guardem eternameute sua me- 
moria. 

Ana iysada criteriosamente esia carta, nao 
po .e oda ser tomada c ano expressSb da ver- 
(lade, ta ^ p, Ipaveis sao as co'ntradicgoes. tao 
imagi adas as circumstancias quo minuncia 
e reconta. 

Pela primeira vez falla Americo de uma 
viagem que effectuara em 1497, dirigindo 
quat'-o car yellas destinadas a explorag5es 
nauticas. Nem uma prova apresenta que Ihe 
abone a veraci !ade, nem mesmo a verosi- 
milhanea N.■ m urn assento apparece nos ar- 
chive; deS vilha, de onde affirma que par- 
tira, quando elles consignavam as entradas 
e sahidas de todos os navios de Hespanha 
para as fn lias Occidentaes e vice-versa. 
A to 1499 nem uma expedigao ou barco 
deixou os portos da Andaluzia, priviJegiados 
para as communicagoes das Indias Occiden- 
taes, que nao fosse subordinadoao almirante 
Colombo. As primeiras embarcagdes que 
livres largaram com cartas de auctorisagao 
particular datam de 1499, e coube a sorte a 
Ojeda, a Nino, aPeppe e a Pinzon. Nem vale 
a pena refutar-se falsidade da allegada via- 
gem de 1197, al6m de que como estrangeiro 
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n5o Ihe poderia ter sido conceuida licenga 
para commandar na categoria de chefe ma- 
ritirno. Presume-se que imrrovisou Americo 
esta viagem, e attribuio-llie parte das cir- 
cumslancias e successes da de 1499, para o 
fim de adiantar-se a Ojcda no descobi imento 
da costa do PariA, que Colombo ja em 1498 
conhecera, e que, guiado pelo roteiro e 
mappas do almirante, verificara Ojeda em 
1499. Como se organisou essa viagem de 
1497 ? Com quern navegou Americo ? Porque 
publicando em uma car ta a Lourengo do Me- 
dicis as peripecias da de 1499. sob as ordens 
de Ojeda, niio fallou nessa viagem anterior 
de 97 que elle havia ja executado ? 

Uma unica viagem de Americo, ao servigo 
de Hespanha, 6 que esta provada ; teve Jogar 
em 1499, quando acompanhara. Ojeda e Cosa. 

Referindo depois Americo sua verdadeira 
viagem de 1499, deeata-se em conlradicgoes 
defactos e datas manifestas com os depoi- 
mentos de Ojeda, e com o que eJle em outra 
carta asseverara. Aiguns episodios sao 
Concordes com o que os chronistas hes- 
panhoes coniemporaneos narram descre- 
vendo a mesma viagem ; mas ha accrescen- 
tamentos comoa dc.scoberla do Brazil, e as 
basofiasdeque fora Americo o principal actor 
da ernpreza, que Ihe tiram todo o conceito. 

Quanto agora as duas viagens verifkadas 
por conta de Portugal, deque trata egual- 
mente a mencionada carta, nao se pode in- 
ferir que seja exacto tudo o que Americo 
relata. Falhara egualinen te provas, e Por- 
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tugal as nao fornece em nenhum documento. 
Pode ser que Americo estivesse embai cado 
na expedi(;ao de 150 i, qae parece ter corrido 
as ordens do GonQalo Coeiho, quando nao 
seja de Nano Manuel,coma varies escriptores 
sustentam . E' de acreditar que o fosse como 
piloto, p rquecombinanogeralsua narragSo 
com as relag5es e roteiros portuguezes, que 
descrevem as costas percorndas {or ma- 
neira identica, navegando-se ao longo das 
terras do Brazil, reconhecendo-se varies 
pontos, e volt ndo-se para Lisboa pelo Cabo 
Verde. 

Passando a tratar agora da viagem de 
1503 As costas tambem do Brazil, e que Ame- 
rico assevera ser sua quarta e ultima explo- 
racSLo ultramarina, das chronicas e do- 
curnentosofflciaes portuguezesconstaapenas 
que D. Manuel enviara uma esquadrilha de 
seis navios j ara o fim de procurar caminho 
directo poloOccidente para Malaca, na Asia; 
e que Americo fora a bordo empregado como 
piloto. Cumquamo na sua carta a Soderini, 
ou a Renato, procure mais ou menos Ame- 
rico arvorar-se cm chefe,«. omo o lizera no 
tocante a viagem de 1501, no correr da penna 
elle proprio confradiz-se quando afTirma que 
a perda de quatro navios se deve a loucura 
do commandante, que nAo quiz acceitar seus 
conselhos. Conseguintemente outro era o 
commandante e naoelle. 

Certo 6 que regressando Americo para 
Lisboa, com os dous navios que escaparanrij 
nao se demorou em Portugal, voltou para 
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Sevilha, e la tratou de desenliar mappas do 
Brazil, pinfando-ocomo uma iiha,eespalhan- 
do-os pel a impreusa. Achava so ja em 1 01, 
em Hespaaua. de on le nao sahio mais para 
oc-cupar-se de expe ligoes maiitimas. Pode- 
mos no emtanto assevorar que so daas via- 
gens por eile descriptas estao p®jffeitamente 
provadas, a de 1499 e a de 1503. 

Pareceprovavel tambem a de 1501, bem que 
seu norne aao constedos .locumeutos portu- 
guezes, mas suas riarrati vas nao contrariam 
as infdrma^nes olliciaes. E' inteiramente 
falsa a que elle inculca haver prafcicalo em 
1497. Accresee que mesmo a respeito das 
viagens que se ihe podem attribuir, nao so 
deyern acreditar todas as circumstancias e 
episodios que harra. Co mo, pois, algou-so 
tanto a fama de ArnericD que ficou conside- 
rado urn grande navegante, urn feliz desco- 
bridor de terras americanas? Nem a Pizon, 
a Solis, a Balboa, a Ojeda, a Caboto, aCabral| 
a. Corte Real, a Bartholomeu Bias, a Maga- 
Ihaes, pode comparar-se, e entretanto, sua 
gloria quasi hombreou com a de Colombo! 

Varias causas concorreram para esse re- 
sultado tao inesperado; primeiramente os 
numerosos mappas por elle desenbados, as- 
signados e derramados pelo mundo europeo, 
que os tin ha pelos melhores e mais com- 
pletos; depois as duas cartas publicadas em 
lingua latiaa, a Me licis e a Renato. traduzi- 
das logo e impress as emitaliano, e na lingua 
franceza, que Ihes prestaram a maior noto- 
riedade, e que os hespanhoes e portuguezes 
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por muito tempo des;jresaram, e pois as nao 
refutaram, se e que d'ellas tiveram nolicia. 
E mais ain ia cooperaram seus corapatriotas 
florentinos, exaltando a figura de Americo 
em obras de Canovai, Albodo de Vicencia. 
Bertol izzi, Ramusio. Ousam at6 alguns 
d'elles contal-o no numero dos primeiros 
companheiros de Colombo. Nao Ihes bastava 
a gloria de tcrern nascido em Florenga, 
Dante, Buonarroti, GaliieD, Machiavelli, ge- 
nios qu^ honram um paiz, uma geraQSo in- 
teira ? Nao tiveram sen bergo na Toscana 
tantos outros notaveis personagens ? Que 
ganhavam em improvisar glorias para Ame- 
rico ? 

Com imparcialidade esbogamos a vida de 
Americo, segundo os documentos historicos. 
Foi geographo de talentos singulares, dextro 
desenhador de raappas, Nao se reveste, po- 
rem, de core-; valiosas e resplendentes como 
alguns cscriptores o pintam. As legendas, 
invengoes, imposturas, fabulas, que se Hie 
annexaram, prdbedem d'elle proprio, de sua 
imaginagSo, de suas ambiciosas tendencias 
a grangear gloria e louros, que nao conse- 
guira todavia. 

Americo Vespucio inventou sua propria 
reputagao. 



Nicolau Machiavelli 

Cita-so gerairnente o nome de Machiavelii 
como o de urn cortezao de principes, de um 
defensor de tyrannias, de um apologista de 
despotas. Mencionava-se a sua obra iutitu- 
lada Tratado do Prineipo, como o manual 
da perfidia politica, o breviario de raaximas 
tendentes a escravisar os povos e justificar 
os mais escandalosos arbitrios. 

E', entretanto, sabido que ninguem o ex- 
cedera em honorabiiidade de procedimen- 
tos publicos. em honestidade de vida domes- 
tica. em servigos relevantes prestados k sua 
pati ia. e em talentos superiores. Seus escri- 
ptos bistoricos e litterarios desafiam a atten- 
gao da posteridade e obrigam a profunda 
leitura e meditagao. 

Mais ainda nos altrahe a sympathia por- 
que nao cuidava so da republica de Florenga, 
a que pertencia, mas eievava suas vistas e 
apreciagoes a liberdade e indepcndencia da 
Italia inteira. 

Adrainistrador consciencioso e sagacis- 
simo diplomata em muitos cargos e missoes, 
de que fora incumbido, deixou correspon- 
den ias que provam esmerado zelo, perspi- 
cacia e patriotismo cstremecido. 

0 tratado, porem, do Principe maculou- 
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Ihe a repntagSo, de modo que quasi todas as 
nances do mundo adoptaram seu nome para 
exprimirem o que significa astucia, velha- 
caria, baixeza, infamia ; e pois o machiave- 
lismo. 

Examinem se, todavia, os acontecimentos 
publicos de sua epoca ; a situagao dos espi- 
ritos o edado da Italia; as id6as que grassa- 
vam entre sens habilantes ; os fuudamentos 
dos governos, que a dirigiam; comparem-se, 
umas com outras, suas obras, e julgue-se 
entao o homem com iuteira imparcialidade. 

Descobrir-se-ha o politico mais illustrado 
e completo do seu tempo; o repre entante 
genuino e fidelis'-imo dos italianos que que- 
riam independenc ia c'a patria e liberdade de 
instituifOcs ; o inimigo mais decidido dos 
estrangeiros hespanhoes, allemfles, suissos, 
francezes, que assaltavam, dominavam, 
curvavam, prostravam, avassallavam, ar- 
ruinavam a peninsula, que 6e foi sempre a 
mais bella e preciosa porgSo da Europa, 
aquella que unica guardou os resquicios da 
antigacivilisagao de Roma e da Grecia,e que 
gcnerosamente transmittio-os ao mundo, 
illuminando com um clarSo que nao fora de 
todoapagado a^ ezar do cataclysma horroroso 
produzido pelas invasoes dos bai baros do 4°, 
5° o 6° seculos. 

Nasceu Nicolau Machiavelli na cidade de 
Florenca a 3 de Maio de 141.9. Era sua fa- 
milia nohro e abastada de bens de fortuna. 
Fortalecido com estudos regulares em facul- 
dades superiores de instrucQao publica, de- 
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dicou-se ainda joven a composiQao de come- 
dias imitativas das ialinas, muito apreciadas 
pelos eruditos italianos, qneentao preferiam 
o bello antigo as inspirators modernas e ori- 
ginaes da poesia, quo Dante creara e Pe- 
trarca affemin^ra com a harmonia das for- 
mas e organisagao musical do verso. Cita-se 
ainda hoje o merito de uma comedia que ell® 
escreveu com o litulo de Madragora. 

C ^m excepgao dos Argonezes, que so ha- 
viam assenhoreado do svd da Italia, a pro 
texto de heranQas de Napoles e Sicilia, os- 
tava entao a Italia livrc de estrangeircs e 
particular men te de allemaes, que por tan to 
tempo ahi haviam permanecido, lutando 
com os pontifices romanos na snjeigao da 
terra. Nao havia, felizmente, mais ncm 
Gueifos e nem Gibelinos, partidarios ou do 
imperio ou do Papado. 

Dividia-se, porem, a Italia em pequenos 
estados independentcs, que entre si briga- 
vam, diiaceravam se, subjugavarn-se. 0 
Papa por um lado, Veneza, Milao, Florenga 
e Sab.la por outro, consideravam-se podero- 
sos, estorciam-se, porem, em intrigas, allian- 
Qas, brigas e guerras declaradas nao raras 
vezes. No meio delles pequenos condados, 
republicas independentes, como Modena, 
Genova, Turim, Alexandria, que nao podiam 
tambem por sen lado gozar de paz, e nem 
firmar ordem publica. 

Predominavam. pois, mais ou menos a 
dictadura e anarchia por tcda a parte. 

Bern que denominada republica, era Flo- 
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renga despoticamente governada pela fami- 
lia dos Medicis. Nao sao tantas vezes os inti- 
tulados regiineus r publicanos verdadeiros 
regimens de opp essao, arbitrio e violen- 
cias ? 

Commerciantes e banqueiros elevaram-se 
cs Medicis a posigao superior, d influoncia 
suprema no e^tado ; e com suas riquezas 
adquiriram clientella extensa, sectarios nu- 
merosos. Apoderaram se excludvamente de 
todos os cargos publ cos, que, como se fos- 
sem hereditarios, transferiam de paisa fillios. 

Cosme do Medicis e LourenQo, o Magni- 
fico, favoreceram, 6 verdade, as industrias, 
as artes, as^ Jettras, fundaram estabeleci- 
mentos proficuos e adminhtraram com mo- 
deraQ3,o e justiQa. Pedro de Medicis revela- 
va-?e, porem, iadolente e caprichoso, e era o 
cbefe de FloreiiQa ao tindar o seculo XV. 

Naq existiam em parte alguma da penin- 
sula liberdades publicas e nem privadas, de 
nenhuma garantia gozava o cidadao, e bem 
que superior em luzes, riqueza, commercio 
e industria as demais nagoes da Europa, a 
Italia, por divisors internas, que a tornavam 
fraca e incapaz de defender-se, provocava 
ambigoos estrangeiras. Lembrou-se Car- 
los VIII, de Franga, que a casa de Anjou arro- 
gava direitos de preferencia ao dominio de 
Napoles sobre a de Aragao, que cntao alii 
govern^va. Chamou aseu partido Ludovico 
l\Ioro, tie Milao, o marquez de Saluzzio, e os 
senhores deSaboya^ e premeditou uma in- 
vasao armada na peninsula, no proposito 
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de conquistar territorios, povos e gloria. 
Inspirava-o o desejo da assenliorear-sa de 
Napoles, e de la transferido para a Grecia, 
expuisar os Turcos de Constantinopla, de 
que elles so haviara ha pouco apoderado, 
repellil-os ainda da Syria e restaurar o reino 
christao de Jeru alem que os antigos Cm- 
zados do occidente tinham possuido, e que 
depois liaviam sido obrigados dabandonar 
aos Musuhnanos. 

Exaitado com estas id6as, penetrou Carlos 
VIII na Italia em 1494 a freute de urn pos- 
sante exercito. 

Ao saber a notieia das pretengoes france- 
zas, Napoles,o Papa eosMedicis do Florenga 
ooncertaram alliangas o trataram de resis- 
tir ihe. 

Livremeule atravessou, comtudo, Carlos 
YI1I os cstados do Norte da Italia, e adian- 
tava-se para Florenga, quando Pedro do Me- 
dicis, assustado, dirigio-se a sou encontro, 
protestou-llie amizade, associou-se a sua 
corte, e declarou-se separado do Papa e dos 
Aragonezes dc Napoles. 

Revoltaram se os Florentinos contra esse 
procedimento. Aproveifcou-se um frado do- 
minicano, por nome Savanardla, que uso- 
fruia grande popularidade, para sublevar o 
povo. Era ja elle o chefe da opposigao conlie- 
cida contra a dominagao dos Medicis, e con- 
stituira-se um tribuno eloquente e poderoso. 
Ao regressar Pedro do Medicis do acampa- 
mento franeez, nao foi recebido mais em 
Florenga, que nomeou um govern;) proviso- 



rio sob a direccao de Savanarola, o declarou 
os Medicis exii idjs da republica. 

Dirigio-se tranquillamorite Carlos VlII 
para Roma, penetrou na cidade sem encon- 
trar obstaculos. Reoolheu se o Papa Alexan- 
dre VI ao castello de Santo Angelo. Concor- 
dararn rei e Pontifice, apo ? repetidas confe- 
rencias,em pazes e alliaiiQa, e seguio CarJos- 
para Napoles. Fugiram para a Sicilia os 
principjs Arag .nezes. Em Napoles, no anno 
do 14Jo, coroon-se Carlos VJIl como rei de 
Napoles, imperador do Oriente e rei de Jeru- 
salem. 

bormaram-se.no emtanto, accordos contra 
os irancezes entre o foragido rei de Napoles, 
o imperador da Allemanha, Veneza, Fer- 
nando de AragSo, o rei de Ingiaterra, e o 
proprio Ludovico Moro, de Milllo. 

Impressionou se Carlos VIII com a noticia 
da allianQa de tantos inimigos poderosos. 
Deixou gnarnigao franceza em Napoles e 
urn delegado para governar o reino. Ja com 
dilliculdades e s^rias opposicOes po ie atra- 
vessar os Apeninos. Descobria inimigos p jf 
toda a parle em sen regresso para Franga. 
No valle de Taro encontrou urn exercito 
adverso, quo felizmente conseguio derrotar, 
abrindo lire essa victoria caminho para 
Franga. 

Na sua ausencia atacaram Napoles os 
re is da raga Aragoneza, subjugaram as 
guarnigoes francezas, restauraram seu do- 
minio e sum:o-:se assim a inlluencia de Car- 
los VlII na Italia. 



Bern se nao haviam retirado os francezes 
e a alJemaes e liespanhoes invadiam a Italia 
pelo norte e pelo sal. Fernando o Catholico, 
que contava reunir Napoles e Sicilia ao Ara- 
gao e Navarra, c imo inn dos herdeiroi dos 
reis de raga Aragoneza, que ato entao domi- 
navam os estados meridionaes da peninsula; 
Maximiiiano da Allemanha, que ambicionava 
a posse oa Lornbardia.Appareceu tambern era 
campo Luiz XI1, rei de Franga., successor de 
CarJos VIII, que anciava repetir os feitos de 
seu antecessor. Exercitosestrangeiros derra- 
raaram-se, pois. pelaltalia, travando com ba- 
tes assiduos, cobrindo o solo de rninas, des- 
ruindo cidades importantes, roubando pre- 

ciosidades de egrejas e de palacios, que as- 
saltavam excdados peia fama que eorria de 
suas opulencias. 

Ndo lograram. no emtanto, os Medicis 
volver para Morenga. 0 louco Savanarola 
nao se pode tambem sustentar na inliuencia 
e no governo. Nao Jhe assaltava o espirito 
a uiea de que sao sera pre as primeiras victi- 
mas de uraa revolugao aqueiles que a pro- 
rao vem e executara ? As aguas revoltas sub- 
raergem os que as baralham, porque nao 
podem coagii-as a pacificar-se. Com suas 
violencias alienou Savanarola de seu go- 
verno o favor popular, foi apeado do poder, 
condemnado a rnorte e ignomiiiiosamente 
queirnado em uma fogueira levantada no 
centre da mais bella praga publica. Organi- 
sou-se entao um governo serio ; foi nomeado 
Gafalonieri Pedro Soderini, cidadS,o hotenos 
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e moderado, eMachiaveli, seu secretario prin- 
cipal. Fixaram-se instituigOes para garantir 
a liberdade e independencia da republica. 

Emquanto permaneceu no poder o Gafa- 
lonieri Soderini, nJo s6 na poiitica interna 
como na externa, predominava Machiavtli, 
e merecia ella o apoio de todos os bons ci- 
dadaos. For vezes partio Machiaveli como 
embaixador para Franga, para Allemanha, 
para Roma, e provou nas miss5es diploma- 
ticas rara habiiidade. Perante Cesar Borgia, 
filho do papa Alexandre VI e potentado do 
muito valor na Italia, como Duque de Ur- 
bino e senhor da Romanha, conservou-so 
algum tempo acreditado no caracter de re- 
presentante de Florenga. 

As communicagoes officiaes, dirigidas 
por Machiavelli a seu governo, provam as 
difficuldades e perigos de sua posigSo como 
diplomata de uma republica que carecia 
agradar, lisongear, humilhar-se at6, para 
poder afastar opposigoes e malquerengas 
com o papa e seu filho Cesar, com o impe- 
rador da Allemanha e os reis de Franga e de 
Aragao, os quaes poderiam destruil a e res- 
taurar os Medicis. Revelou egualmente po- 
ricia, astucia e tino, dignos de nota, bem que 
so visse coagido a destoar das normas da 
justiga, da moral e da verdade. Precisava 
Flurenga, para salvar sua independencia e 
liberdade. entreter neutralidade entre os 
varios Estados que se guerreavam, e provou 
Machiaveli que era o estadista propno para 
tao melindrosa missSo. 

A 1IISTORIA E A LEGENDA 14 
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Fallecido o papa Alexandre VI em 1503, 
succedeu-lhe Pio III, e, no mesmo anno, 
a este, Julio II, que chamou os aragonezes 
de Napoies em seu soccorro, e perseguio 
a Cesar Borgia. Reoo!heu-se Cesara Napoies, 
e d'ahi foi remettido preso para Hespanha, 
onde morreu em 150? em batalha campal as 
portas da praga de Vianna, estado de Na- 
varra. 

De francezes triumpharam hespanhoes e 
allemaes na Italia; com o apoio dos primeiros, 
volveram em 1512 para Fiorenga osMedicis, 
que restauraram seu anterior governo. 
Pedro morrera, mas Juiiao, Lourengo e Joao, 
que depois foi eleito papa, sob o nome de 
LeSo X, tomaram conta da auctoridade su- 
prema, apos dezoito annos de exilio, an- 
ciosos como estavam do poder e da vinganQa. 
Expatriaram-se entao os mais conspicuos 
cidadaos; presos, processados, e condemna- 
dos a varias penas, foram muitos e alguns 
bastantemente notorios. Machiaveli achou- 
se incluido no numero dos ultimos, sup- 
portou com dignidade os tormentos da tor- 
tura nos carceres, e foi por fim desterrado 
para fora da cidade, bem que se Ihe consen- 
tisse residir em distancia de doze milhas, e 
em sitio agreste. Considerou-se feliz, ainda 
assim, porque varios companheiros haviam 
perdido avida noscadafaIsos,ePedroSoderini 
e alguns outros, fugindo para paizes estran- 
geiros, mendigavam para comer, e estor- 
ciam-se nas maiores angustias e miserias. 

Retirou-se Machiaveli para uma granja 
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que possuia no logarejo chamado S. Gra- 
ciano e tratou, pobre e despojado dos bens 
que possuia, de tirar proveito de alguns oli- 
vaes e inatta, que seincluiam nasua proprie- 
dade. Era casado, contava bastante filhos, e 
necessitava alimentar-se e d familia. 

Conhecern-se as peripicias de sua vida no 
exilio pelas suas cartas guardadas hoje como 
preciosidades nos archivos do antigo palacio 
de FlorenQa. 

Dizia em uma carta enderessada a Fran- 
cisco Vetori e que tem a data de 10 de De- 
zembro de 1513: 

« Vivo na minha granja. Levanto-me 
antes de alvorecer, carrego aos hombros 
um feixe de varas com visco, gaiolas e ou- 
tros apetrechos, destinados a cagar tordos, e 
saio para o matto. Nesta faina passei o mez 
de Setembro. Mas faltou-me logo este passa- 
tempo, porque precisei tratar de cousas mais 
necessarias a existencia. Desde entdo enca- 
minho-me a vigiar o corte da lenha, que man- 
do fazer. Junto*me aos trabalhadores, etodos 
desempenhamos a tarefa, que muito pouco 
rende, mas que me e extremamente precisa. 
A' hora de jantar volto para minha casinha, 
converso um pouco com minha familha, sen- 
tamo-nos todos a mesa frugal, porque es- 
cassos sdo os recursos da minha pobre fa- 
zenda. A' tarde vou d taverna, onde ordi- 
nariamente encontro um carniceiro, um car- 
pinteiro, e alguns forneiros de cal, com os 
quaes me rebaixo jogando o cricrac. 

Logo que anoitece, regresso para minha 
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grania. Dirijo-me entao ao meu gabinete de 
estudo: deixo no humbral da porta o fato 
de camponez, cbeio de po e Jama, e com o 
pensamento visto um manto real, ou um 
trajo de c6rte. Assim transformado, con- 
forme a elevaQao de meus pensamentos, 
entro com honra na sociedade antiga dos 
grandes homens. Durante as quatro boras 
que conferencio com os mortos, esque^o as 
minhas angustias e as minhas penas, e des- 
prezo a minha pobreza, escrevendo alguns 
apontamentos e livros. etc.» 

Em carta posterior declara ao mesmo Ve- 
tori que desejava que os Medicis Ihe dessem 
algum emprego, obrigado pela miseria do- 
mestica a fazer este pedido. A verdada —ac- 
crescenta—d que me aniquilo e nao posso 
permanecer mais tempo nesta penuria e 
que a pobreza me torna objecto de desprezo 
geral. Ainda que ao principio me empre- 
gassem a carregar pedra, sujeitar-me bia. 

Cada vez mais acabrunhado pela miseria, 
v&-se obrigado a confessar que carregava ^s 
costas nao so a lenha que vendia como a que 
era mister para sua casa, e que mal Ihe che- 
gava o azeite que fabricava para ter accesa bs 
noites a lampada com que pudesse escrever 
algumas obras litterarias, a que se dedicava. 
Accrescentava ainda que faltava-lhe as ve- 
zes urna moeda de cobre para as despezas 
indispensaveis. 

Em 1516 accrescenta em outra carta: 
« Baldo de recurso ver-me hei obrigado a 

procurar a subsistencia em qualquer logar 
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de escrivao de tristonho villorio; e se ainda 
nSo encontrar este recurso, procurarei ser 
mestre de escola em alguma aldeola obscura 
e miseravel, resignando-me a ensinar me- 
ninos'a I6r, e deixando minba familia aqui, 
como^se f6ra homem morto, visto que para 
ella sou hoje um fardo. » 
^JEm 1531 cingio a te&ra pontificia o car- 
deal Jo3,o de Medicis e tomouo nome de LeS,o 
X. Deixou o governo de Floren^a a seu ir- 
mSo JuliSo. 

Ou por commiseracao, ou por politica, re- 
solveu Juliao permittir-lhe o regresso para 
Florenga, perdoando assim a Machiaveli. 

Ao sentarse depois Julio Medicis no throno- 
pontificio reintegrou, em 1523, a Macliiaveli 
em varies empregos que elle exerceu at6 fal- 
lecer em 1527. 

Foi durante seu exilio na granja de S. 
Graciano o depois do seu regresso a Flo- 
renga que Machiaveli escreveu suas mais 
notaveis obras litterarias que o mundo 
illustrado aprecia e admira. 

Sao a htstorici de Florenga, espantoso 
monumento de saber, de metbodo, de gosio, 
de estylo, de conceitos e de pensamentos so- 
ciaes e politicos. Seguem-se a arts de guerra 
em que combate o emprego usual de soldados 
mercenarios improvisados,e exigetropas na- 
cionaes e permanentes; os discursos sobre 
Tito Lido, que correm parelhas, se nao ex- 
cedem os melbores escriptos do francez 
Montesquieu, e a famosa Historia de Boussuet; 
o tratado emflm do Principe, que dedicou a 
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Juliao de Medicis, que governava entao Flo- 
ren^a, e que Ihe havia perdoado o desterro. 

Para o mundo em geral sua maior cele- 
bridade precede deste opuscule, porque 6 s6 
nellequese deparam os conceitos e maximas 
indispensaveis aos despotas e tyrannos. Para 
os entendidos, por6m, sobe Machiaveli a 
mais elevada reputa^ao pelas suas outras 
composigoes, que ja mencionamos e pelas 
comedias com que iniciara sua carreira litte- 
raria. 

Porque d que excita tanto a curlosidade o 
livro intitulado o Principe t Examinemol-o, 
apreciemol-o, moraiisemol-o. 

Escrevendo-o, Machiaveli revel a se nar- 
rador frio e indifferente diante dos factos e 
dos axiomas politicos que delles decorrem 
naturalmente. Dahi deriva se a duvida que 
tern agitado os espiritos dos criticos e dos 
commentadores. Sao opinioes suas? Existe 
ironia occulta? Que idda abraca? Adopta 
ou reprova os conceitos que faz resultar dos 
factos ? 

Variam os escriptores que se entregaram 
aseu estudo. Esao numerosissimos em todas 
as nagoes e em todas as linguas modernas 
do mundo. Impossivel6 ateconhecel-os todos; 
copia extraordinaria de livros a seu respeito 
enchem as bibliothecas, contrariam-se nos 
juizos, lutam, porfiam, discorrem divergen- 
temente, separam-se de opiniao, e deixam 
tudo em incerteza e confusao. 

Para uns nao passa Machiavelli de cor- 
tezao official, de adulador de tyrannetes que 



— 215 — 

dominavam a Italia, e que tomavam o exito 
pelo dogma, que esqueciam que a morali- 
dade 6 a primeira condiQao dos actospublicos, 
que materialisavam a politica, reduzindo-a a 
habilidade, em vez de espiritualisal-a, ele- 
vando-a k dignidade de virtude. 

_ Para outros deve-se considerar o livro urn 
singular producto de refinada ironia, no 
proposito de tornar odiosa a tyrannia, em- 
briagando os tyrannos e estimulando os po- 
vos para se revoltarem. Na.o se revelara o 
autor por excellencia satyrico e de bumor 
eminentemente ironico nas suas comedias e 
em diversos de seus escriptos, aliAs series e 
graves? 

Bacon, o famoso e illustradissimo philo- 
sopho inglez, adopta a opiniao ultima, e nSo 
trepida em affirmar que o Principe de Ma- 
chiavelli e obra de um escriptor eminente- 
mente ironico, que se precisa estudar pro- 
fundamente para se comprebender, pois que 
sob a gravidade apparente destina-se a pre- 
servar os povos contra os artificios dospode- 
rosos. 0 historiador consciencioso, Hallam, 
nao receia declarar que Machiavelli, repu- 
biicano, como constante e energicamente se 
patenteara, quer em suas obras litterarias, 
quer em seus feitos e tendencias como secre- 
tario de estado e diploma ta de FlorenQa, 
maltratado, perseguido e exilados pelos Me- 
dicis, offensas que nSo devia esquecer, in- 
citara-as no livro que Ihes dedicava a perse- 
verarem em medidas violentas e ferozes, afira 
de alienar delles os animos populares, que 
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sublevandose libertassem Florenga, e recon- 
struissem o systema republicano. Rousseau, 
que no seculo XVIII fulgurou como apolo- 
gista das id6as e doutrinas que extinguissem 
as tyrannias e despotismos, tece a Machia- 
velh os maisesplendidos elogios. 0 emigrado 
Sismondi julga-o tambem e com muito favor 
e decidida sympathia, elevando o ^altura de 
patriota pelo olio que consagrava aos es- 
trangeiros ! 

Aproveitam-se seus adeversarios, todavia, 
de trechos extrahidos do livro que Ihes pa- 
rece nSo admittirem controversias pela cla- 
reza com que foram escriptos. 

Que responder, segundo elles,aosseguintes 
conceitos ? 

« Ganhar os homens e destruiJ-os era © 
meio empregado por Cesar Borgia como base 
de seu poder. Explicando sen procedimenf.o 
nada encontro que se deva censurar. Nao 
podia obrar de outro modo. Em uma sobe- 
rania e mister fazer-se o chefe temido dos po- 
vos : aniquilar os que podem prejudical-o e 
provar gratidUo aos que o sustentarem. Para 
conservar o poder, bem que nHo adquira 
gloria, precisa olhar para os meios de pre- 
ferencia aos fins. Affeigoar o povo pelos 
meios que o seduzam afim de combater e ex- 
terminar con uragdes de ambici sos e tur- 
bulentos que nao faltam. Nao ha que receiar 
estas quando o povo ou esta contente ou 
nao se mostra inteiramente adverse. Urn 
povo nclo tern senao o governo que mere m. » 

« As crueldades — accresceota em outro 
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logar—sao bem cabidas, se a palavra— bem 
cabidas — pode-se empregar nas cousas que 
sSo mas de si, quando se commettam d© 
urn golpe e em massa. Tao corrupto esta o 
mundo que quern quizer nroceder em tudo e 
por tudo como homem de bem perecera no 
meio de tantos perversos. Preferivel 6 ser 
amado a ser temido ; quando se nao possa 
Lograr ambas as condigoes, antes ser temido. 
0 que sobretudo convom 6 que se repeite a 
propriedade Qualquer homem perd6a mais 
facilmente a perda de seu pai que a perda de 
sua heranga. 

« Nao 6 necessario que um principe possua 
todas as qualidades que tenho notado. Basta 
que as apparente. Perigoso 6 mesmo tel-as 
e pratical-as. Convam Ihe ser senhor de si, 
manifestar se clemente, cortez, leal e so 
executar o que Ihe for de utilidade. V6-se o 
que parece ser nao o que e. Nos actos dos 
principes so se elogia o exito, nao o meio 
que emprega. Quantos mcios empregar para 
se manter naautoridade reputa-os excellentes 
a multidao em geral, e nada vale a opiniao 
de poucos esclarecidos. Fernando o catliolico 
prega va exelusivamente a paz e a boa f6 ; 
quando assim pelas palavras pautasse o 
procedimento teria perdido sua reputagao 
e seus Estados. » 

Como — exclamam os adversarios de Ma- 
chiavelli — diant© destas maximas, negar 
que elle escreveu a apologia dos tyrannos ? 

Encareraos agora anuestao sob varios pon- 
tos de vista afim de melhor elucidal-a e res- 
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ponder aos libelios que Ihe arrancam os 
creclitos de moralista. 

Percorram-se os escriptos todos de Ma- 
chiaveJli. Nas suas correspondencias diplo- 
maticas nota-se que conviveu muito intima- 
mente com Cesar Borgia, que admirava-lhe o 
genio politico, reconhecia-lhe a summahabi- 
lidade de guerrilheiro, bem que nao deixe de 
recordar seus maleficios, seus attentados, 
seus crimes horrorosos, Exaltava-se ainda 
Machiavelli, encomiando o patriotismo extre- 
mecido de Cesar que se mostrava o mais en- 
carnigado inimigo de francezes, bespanhoes 
e allemaes, que invadiam de continuo a Ita- 
lia, e a arrastavam com suas guerras e con- 
quistas a miseria e aruina: aspirava, pois, 
Machiavelli a levantar o espirito popular 
dos italianos, e que a Italia se governasse 
com italianos exclusivamente. 

Percebe-se que Cesar Borgia grangeava 
de alguma sorte a sympathia de Machiavelli 
pelo odio que nutria contra os governos op- 
pressores estrangeiros. 

Por esta razao Machiavelli grava-lhe a 
imagem no retrato do principe, que fantasia. 
Complexo de boas e mas qualidades. Estudo 
necessario de psychologia politica, abstrahida 
de todo a nogao de moralidade. 

Nao elogia propriamente, narra; nao cri- 
tica, nao censura, nao condemna o que con- 
trariava as maximas da justiga eterna. Pare- 
ce revelar a mais completa indifferenga. 

Nos commentarios a respeito de Tito Livio, 
que redigio quasi ao mesmo tempo que com- 



punha o — Tratado do Principe, mostra-se 
franca e ousadamente republicano, amigo da 
liberdade e defensor dos direitos civis e po- 
liticos dos povos. 

Na historia de Florenga respira-se o aroma 
da virtude e da liberdade. Como se pode com 
exac^ao appellidar o livro do Principe codi- 
go da tyrannia. apologia do absolutismo, ca- 
techismo da imnormalidade politica? 

Mo nos parece tambem admissivel a opi- 
niao de que elle anciava comprometter os 
Medicis e despopularisal-os. Mostrava - se 
agradecido pelo perdao, devotava-lhes affe- 
cto, e ao papa Clemente VII, da familia dos 
Medicis, dedicou no fim de sua vida a histo- 
ria de FlorenQa. 

Era Machiaveili grande artista litterario: 
empregava phrase valente, vocabnlos apro- 
priados, estylo elegante, method© admiravel, 
conceitos resullantes dos factos, tao con- 
scienciosos quanto livres. 

Como escriptor, pode-se equiparar Machia- 
velli a Dante: este creou a poesia elevada e 
energiea: aquelle a prosa tersa e robusta. 

• Nao sera preferivel deparar alvo diverso 
do que commummente se pensa ? Nao seriao 
de langar fora de Italia o estrangeiro, eper- 
tencer Italia exclusivamente aitalianos? Nao 
se manifesta sob varies pontos de vista esta 
id6a patriotica ? Como conseguil-a com esta- 
dos pequenos, em que a Italia se dividia; com 
republicas que viviam sob regimen dictato- 
rial, ou continuada anarchia ; com principa- 
dos de mais ou menos importantes regulos, 
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que exerciam toda a casta de despotismos, e 
guerreavam-se mutua e ferozmente ? 
i&t Nao seria indispensavel um principe ou rei 
que concentrasse sob sua autoridade exclu- 
siva toda a Italia e poder collocar-se a fren- 
te de um poderoso exercito nacional ? Que 
importa que castigasse, perseguisse, truci- 
dasse os condotiens que se Ihe nao subordi- 
nassem, logo que lograsse expulsar do solo 
os estrangeiros e rebater novas invasoes ? 

Nao transparece no ~ Principe este pensa- 
mento de Machiavelli ? 

Nao termina o livro com uma invocagao 
aos Medicis, rogando-lhes se investissem de 
toda a autoridade, reunissem todas as vonta- 
des, e assumissem todas as forgas da Italia 
contra os estrangeiros ? 

Nao deixa, toda via, de agradar a muitos a 
theoria de Maccaulay. Considera a Machia- 
velli cidadao honesto e prestimoso, pai de fa- 
milia exemplar, patriota italiano decidido, 
republicano convicto de ideas e doutrinas de 
liberdades privadas e publicas. 

« Seu tempo,— diz porem — foiepoca da 
maior immoralidade nos governos e nos ho- 
mens politicos. Gomo podena Machiavelli 
rasgar a athmosphera que o rodeiava, sahir 
do circulo e do meio em que vivia ? Perten- 
cem os homens, mesmo superiores, a sua 
6poca, exprimem-lhes os sentimentos, re- 
presentam-lhes as id6as e os conceitos. Es- 
crevia, pois, o autordo—Principe,como todos 
pensavam, e elle com todas, de boa fe, e ar- 
rastado peias crenQas do tempo. » 
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Nao ha duvida que sendo quasi coevos 
Fernando I de Napoies, Fernando de Aragao, 
Luiz XI, D. Joao II de PortugahCesar Borgia, 
o papa Alexandre VI, o governo dictatorial 
de Veneza e Ludovico Moro de Milao, a po- 
litica nao era uma sciencia, mas um jogo de 
astucia, do perfidia, de traiQ5es, de infa- 
mias. Mais feliz e mais encomiado tornava- 
se o mais velhaco e estrategico. Nao alfir- 
mava Montaigne, espirito alias recto, que o 
bem publico exigia que se trahisse, que se 
mentisse, e que se trucidasse ? 

Bem que ropublicano, apredilecgaopolitica 
de Machiavelli o nao cegava a ponto de negar 
a fraqueza inevitavel do systema republicat 
no, que mais que qualquer outro exige virtu- 
des politicas e que so p6de subsistir com ga- 
rantias eliberdades dos povos, ecjuando todos 
os adeptos so dispam de despeitos e ambi- 
Q5es, e deixem de tramar contra aordem esta- 
belecida, respeitando-se mutuamente. Ideal 
que acceito e adoptado de b a fe nobilitaria 
as nagOes, mas que raras vezes se encontra! 

Nao percebia, por^m, Machiavelli nas re- 
publicas italianas, e muitas ellas eram espa- 
Ihadas entao pelo solo, nem forga nem dura- 
gao, nem elementos capazes de defender e 
salvar a indcpendencia da patria. Estenden- 
do a vista pelo mundo, nao deparava poten- 
tados, despotas e tyranos que conseguiam 
todos os fins que anhelavam pela astucia, 
pela perfidia e pela traigao, e que enrique- 
ciam e gloriavam, no emtanto, as nagoes que 
govcrnavam com virga de ferro ? 
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Nao era a historia do seu tempo que escre- 
via Machiavelli no tratado do Principe ? 

Approvava, porem, elle, as maximas e 
doutrinas que resultavam da moral politica 
da epoca ? 

Esta 6 que e a questao, e mais ou menos 
razao tern cada urn dos criticos para defen- 
der seus commentarios. 

Para nds. todavia, reunindo o estudo das 
suas uualidades individuaes e publicas, a 
quantidade de maximas moraes derramadas 
em seus diversos livros, pensamos que Ma- 
chiavelli no tratado do—Principe nao passou 
de narrador, e nunca pretendeu assumir os 
foros de expositor de doutrinas politicas entao 
geralmente preponderantes, mas que sua 
consciencia repellia, e que actualmente for- 
mam um complexo de immoralidades, bem 
que na pratica aindamuitas vezes sejam ap- 
plicadas. 



D. Francisco de Almeida 

Partira de Lisboa Vasco da Gama a 18 de 
Juiiio de 1497, commandando tres navios de 
gucn a, e acompanhado por um quarto que 
transportava os viveres necessaries 4 esqua- 
dra destiiiada por D. Manuel de Portugal ao 
descobnmento das Indias. Correra a carta 
occidental de Africa; dobrara o famoso Cabo 
da iioa-hsperanQa; seguira depois para o 
Norte, 4 vista mais ou nienos de terras' re- 
conhecera varias cidades liabitadas por pre- 
tos, frequentadas por Indies, Eoypcios e Ara- 
bes: Mozambique, Sofala, Quilda, Mombaga, 
Melinde, com algunspontos communicdra; 
liyrM-a-se cuidadosa e vigilantemente de 
ciladas e traigOes que se Ihe dirigiram ; che- 
gara a 20 de Maio de 1498 emfrente de Calicut, 
cidade situada nos mares das verdadeiras In- 
dias, tao procuradas pelos reis portuguezes e 
nespanhOes, sonho de tantos annos, conver- 
tido emfim em realidade I 

Torneando assima Africa e rumando depois 
para o Onente, mostrara-se o rico Indostao 
aos poi tuguezes, emquanto que, cinco annos 
antes, enveredando para o occidente em 
direitura.e proeurandoa China e o Japao.des- 
coi tmaia Christovam Colombo para os cas- 
telhanos um novo hemispherio, a America, 
que elle tomou entao erradamente por parte 



das Indias, alvo de seus projectos ainda raais 
arrojados. 

Bern que acolhido com desfavor, tratado 
mais como pirata que como almirante e em- 
baixador de um rei europ^o, volt^ra Vasco 
da Gama para Lisboa em 1499, trazendo a 
D. Manuel a agradavel e gloriosa noticia do 
descobrimento das verdadeiras Indias Asia- 
ticas. 

Em 1500 effectuou-se nova expedigao, as 
ordens de Pedro Alvares Cabral, mais nume- 
rosa em navios e mais abundante de solda- 
dos, para respeito do chefe e para bonra da 
naQSo, em cujo nome devia faliar. 

Foi durante esta yiagem que descobrio-se a 
terra brazileira, para maior lustre do nome 
de Cabral, e garantia e salvaQSo de Portugal 
nos seculos posteriores. 

Seguio-se a Cabral ainda Vasco da Gama, 
que tirou desforra cruel do Samorim de Ca- 
licut. Francisco de Albuquerque, Vicente So- 
dr6, Affonso de Albuquerque e Duarte Pache- 
co provaram valentia temeraria e espantosa 
felicidade, seguindo os passos de Vasco da 
Gama. 

Sobretudo, o ultimo, commetteu heroicas 
faganhas, que nao podem ser esquecidas. 
Com pequeno numero de soldados destrogou 
superiores hordas, que Ihe oppuzeram ' os 
de Calicut, e salvou Cochim, onde se achava 
de um assedio que ihe traria a destruigao. 0 
nome portuguez ficou registrado desde entao 
e eternamente nas Indias, como o de um povo 
bravo e temerario por excellencia, mas por 
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excellencia pgualmente, barbaro, devastador, 
ambicioso de riqueza e mercadorias prtcio- 
sas, e mais pirata que explo ador honesto. 

Transportavam-seja da> Indias paraPortu- 
galgeneros de valor subido, ouro diamantes, 
rubis, perolas esmeraldas, pimenta, cravo, 
aljofar, marrirn, camphora, madeiras exqui- 
sitas, drogas e especiar ias de toda a natureza, 
muito pr* cnradas na Europa ; enrique da-se 
a naQao por tugui^za e invejavam-lhe as glorias 
e a opuiencia os demais povos sous conterra- 
neos, obrigados a procurar em Lisboao- ob- 
jectos que desejavam. Ja um forte em C< chim 
cobria-se com o estandane das cinco chagas 
de Christo, e siguificava conquista e dorninio 
dos ousados argouautas, que iufe^favam ees- 
assombradamente as plagas do Malabar. 

Andava, porem. tudo em plena anarchia; 
cada, commandante de navio navegava, pira- 
teava por sua conta, as equipagens roubavam 
francamente, e vollavam a'> reino qnando 
Ihes parecia tempo, e carregadas de despojos 
dos infeiizes que encontravam. maltratavam 
e trucidavam com feroz barbaridade. 

Entendeu D. Manuel que cumpria regula- 
risar a administragao maritima e militar, e 
promover commercio remunerativo para a 
coroa e para a nagao que governava, bem 
como colom'as provejt(,»sas para o reino. Ins- 
tituio um viso-reinado nas Indias, com auto- 
dade absoluta sobre os navios, sobre as ter- 
ras, esobie ( s sokiados, equipagens e com- 
mandantes, que para la fossemenvia !os. Fi- 
xoutresannos deduragao ao cargo, e escolheu 
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D. Francisco de Almeida para seu primeiro 
representante e logar-tenente naquellas para- 
gens, de onde esperava., com razdo, engran- 
decimento e opuiencias para sens estados. 

Acert m na uomeagao, Nao se sabe- em que 
anno nascera D. F.ancisco de Almeida, nem 
em que 1 caiidade. Descendia, porem, de 
familia nobilissima. Acompanhara na > guer- 
ras de Afri :a a Affonso V, que o prezava 
tanto que o ievou em s-na companhia a Fran- 
ga quando se dispoz a reclamar soccorros de 
Luiz XI contra Isabel de Castella, e Fernando 
de Aragao; apenas em Marselha desembar- 
cado o rei portuguez, partira Almeida na 
cathcgoria de diplomata para communicar 
ao francez a noticia de sua chegada. Suas 
qualidades primorosas de saber e sens feitos 
honrosos nos cwrabates haviam sido egual- 
mente apreciados por D. Joao II, que o hon- 
rara uma vez, — graga que poucos se gloriam 
de haver alcangado — fazendo-o sentar-se a 
seu lado na regia mesa. Combatera depois 
briosamente no cerco e tomada de Granada, 
4s ordens de Fernando e Isabel, soberanos do 
Aragao e de Castella, e por elles fora digna- 
mente galardoado, 

De Lisboa seguio o primeiro Viso-Rei das 
Indias no anno de 1505. Nos portos da Afri- 
ca oriental deixou logo nomeada. Respondeu 
a hostilidades dos naturaes da terra, incita- 
dos particularmente pelosarabes inimig sdos 
portuguezes, devastando e incendiando Qui- 
loa e Mombaga, erigindo fortalezas em Snfa- 
la, e afugentando e aprisionando navios mu- 
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sulmanos do Egypto, que descendo pelo mar 
Vermelho, tradcavam com os cafres e mani- 
festavam se ad versarios tambem dos portu- 
guczes. Atravessando o mar da Africa para 
a Asia, toraou a forga algumas naos arabi- 
cas, que eucontrou a merca lejar pelas cos- 
tasjimpdz pazes ao rei de Onor deuois de 
dar-the ligao do mestre, arrazando-lhe a ci- 
dade e destrum lo-llie muitos navios aucora- 
dos no porto 

Chegado a C > diim. na coda de Malabar, 
tratou de reedificar a fortaleza, ja muito 
arruinada, que alii baviam os portuguozes 
icvantado, e de correspoader-se com os ra- 
jahs e retrulos das visinhancas, ofTerecen- 
do lUes presentes, e declarando-lhes que so 
para commercio cruzava os mares das In- 
dias, e na,o para offenddl os, e menos aiuda 
exaotoral-cs di sens postos e autoridadea 

Numerosa populaQao pululava por sobre 
os terrftori 'S que a \sia estende ao iado oc- 
cidentaf, iesd'e o golfo Eersico atb o cabo 
Camorin. Enijastavam-se aas praias e as 
margens dos ri-»s cidades imj ortantes de 
commercio e deindnsiria: navegaQao iaiu- 
terrupta.de Arabes, Egypcios c Pt-r.-as, para 
allisedirigia.oecupavam-se seus barcos mer- 
cant'jseratransporterparaa Euro a peloraar 
Vet iMelho ao Egypto, ou pelo go'To Persico 
a Syria, a Arnaeia ea Constantinopla. as es- 
peciarias asiaticas, Varios evam os Estodos 
mnis ou me no- independenles ou tributaries, 
re idos por Rajahs ou cbefes despot as e 
cio-os de suas autoridades. Grangauor, 
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Cambaia, Calicut, Cochim e Narsinga 
eramos principaes reinos, alem de outros de 
menor consideragao. De costumes afemina- 
dos, de animos fracos, despidas de quasi 
todos os sentimentos de brio, vivendo como 
em captiveiro, amontoavam-se por aquelle 
solo populaQoes consideraveis e industrio- 
sas. Seus soberanos submettiam-se covar- 
demente aos inva^ores e monopolisadores 
dos fructos da producgao do paiz, Arabes, 
Persas, Egypcios e Turcomanos, predeces- 
sores dos Portuguezes. 

Riquezas espantosas revelavam pagodes, 
edificios, monumentos, aldeias espalhadas; 
no solo intelligentemonte cultivado e em . a- 
bricas importantes de iadustria adiantada 
(admirava-se a actividade dos povos). 

Tratou D. Francisco de Almeida de percor- 
rer e examinar as cosfas e dividio a missao 
entre si e urn filbo que o acompanbava, or- 
nado de qualidades guerreiras e de um espi- 
rito atilado, de nome D. Lourengo de Almei- 
da, que ja se mostrara adestradonas armas, 
combatendo ao lado do pai nas variasesca- 
ram gas que haviam travado. Emquanto 
D. Lourengo visiiava o sul, e corria a O rra 
ate a ilha de Ceylao. que elle primeiro d( sco- 
bt io, empenho t-se o Viso Rei em ajustar 
paze> com o> rajahs de Narsinga e de 
Cananor; emlevajitarc presidio de Samo An- 
gelo e ao lado uma feiioria destinada ao 
C( mmereio : e em destrogar muitos na \ ios, 
que por alii andavam pertencentes aos Egy- 
pcios e Arabes; continha, emfim, em rus- 
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peito o Samorim de Calicut, que sempre ad- 
verso se patenteava, emcitava outros Rajahs 
contra os Portuguezes. 

Por este modo dc proceder e pelo sjstema 
que adoptoudesde oprincipio, cornprehendeu 
o Viso-Rei que ate entSo nao haviam os 
Portuguezes cuidado senao de piratarias, 
perdendo no conceito doslndios, edesafiando 
desastroso future. Convinha de preferencia 
ligar-se aos Rajahs e populagoes de Mala- 
bar, sustental-os nos seus governos livres e 
independentes, nao apossar-se de terras, 
nao praticar conquistas, contentar se de 
commorciar, e coriseguir monopolio mercan- 
til, assenhoreando se dos mares, delles ex- 
pellindo concurrencia de outras nagoes; 
c corn a forQa dos canhoes de bordo oppondo 
resistencia e exigindo respeito dos Indigenas. 
Nao era idda sua propriaque defendia, en- 
contrara-a na historia antiga, em que muito 
seinstruira.Nao se haviam avantajado e en- 
riqueiddo os PhenicioseCarthaginezes, e suas 
nomeadas e prestigio os nSo tinham tanto 
exaltado sobre as de outros povos ? Conquis- 
tas territoriaes podiam ambicionar os Roma- 
nos, e donainar o mundo. Dispunham de 
grandes exercitos, e necessitavam de expan- 
dir-se para fora da Italia, occupando a opi- 
niao com successes extraordinarios e aven- 
turas imprevistas. Sua forga contida no seio 
da patria os suffocaria de pletora. Nao se 
Ihe assemelhava mais a situagao de Portugal, 
pequeno em territorio, e baldo de povo, com 
ados Phenicios? Poderia attingir jamaisa. 



— 230 — 

grandeza e potestade de Roma? Nao ga- 
nhara tambem Veneza com o sjstema phe- 
nicio, applicando-o ao Me-iiterraneo e mar 
Negro ? 

Estadista, militar, marinheiro, geographo, 
economista, administrador cjmo era, con- 
venceu-se D. Francisco de Almeida que 
outro alvo nao cumpria aos portuguezes 
aspirar, para que^obtive^sem todos os fru- 
ctos da navegaQao e descoberta das Indias. 
Em officios communicou ao rei de Portugal 
suas ideas com uma expansao digua de 
iouvor, e uma perspicacia, que adoptada, 
nao lograriam, de certo, os portuguezes no 
seculo 16 tantos proveitos da India, poderiam, 
por6m, nella conservar-se e neila continuar 
com honra e vantagens, sem grangearem o 
epithcto de piratas e salteadores, e sem 
perderem por fim quantos territories sujei- 
tavam a seu jugo, como ixo fim do seculo 
comeoou a succeder-lhes ; e o que Ihe resta 
boje das suas grandiosas conquistas nas 
Indias, com o systema de crear ali urn im- 
perio colonial ? 

Dizia Francisco de Almeida em sous of- 
ficios:— «Toda a nossa forga seja no mar. 
Desistamos de nos apropriar da terra. As 
tradigoes antigas de conquistas, o imperio 
sobre reinos tao distinctos, nao convem. 
Destruamos Arabes, Egypcios, Aphagans, 
Ethiopes, Turcomanos e os expulsemos 
destas costas. Depois iremos mais longe. 
Com as nossas esquadras teremos os mares 
seguros e protegidos os indigenas, em cujo 



— 231 — 

nome reinaremos de facto sobre a India ; e 
se o que desejaiuos e queremos saoosfructos 
della, o iiosso imperio maritimo assegurara 
o rn nnpoiio | ortuguez s brc o Turco eo 
Egypcio, ailiados d s Venezianos. Imponha- 
mos pesados tributoa, exageremos o prego 
dos ; artazos (iicen^a) para as naos dos 
Moiii'o ; navegareriQ m s mams das Indias, e 
isso as expnlsara. ^mossas armadas darao 
cei co a >8 coutrabaudoN Nao e mal de certo 
quo leaharnos algurnas forlaiezas ao baigo 
das costas, mas somento para proteger as 
feitori. s de umgolpi- de mao: jerque a verda- 
deira seguranQa deJlas ostara na amizade 
dos lajahs Jtidigenas pur nos collocados nos 
sens thronos, p >r ii -ssas armadas apoiados 
e de.fendidos. Snhst,ituamo-nos njcra e sim- 
plesmente ao Persa, aoArabe, ao Tarco, e 
abaiuionemos a idea de conquista para nao 
padecermos das mob slias de Alexandre. 0 
quo ate agora se te n feit 6 uma anarchia, 
um systerna de matangas, de pinatarias' e de 
desordens a que e anster por cobro As 
guarras passadas atd agora aqui erain com 
besta^. Pre iaremo-noi de bora em diante 
para tel as com os Veneziynos e Turcos do 
soldao.M 

E o quo escrevia praticava. Alcangavabas- 
tantes merradorias, pimema, aljofares, cra- 
vo, canella, mar dm, sedas, porcellanas, 
brocados, diamantes, perolas, ouro, rubis, 
saphiras e expedia progressivamente para 
Portugal. Com a forga dos navios afugeala- 
va, aprisionava, destruia, afundava os bar- 
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cos Egypcios e Arabes, e fazia-se temer dos 
regulos da terra. 

Ao passo que entrelaQava relagQes com os 
chefes indigenas, formava no solo feitorias 
para o commercio portuguez, guarnecendo- 
as sufficientemente contra urn golpe de mao, 
e expunha tambem ao rei que era indispen- 
savel aboiir as c mcessoes feitas aos capitaes 
de navios, officiaes e tripolagoes de piratear 
por sua conta e risco, para se enriqueeerem, 
como o effectuavam que nao se poderia con- 
servar ordem, obediencia, disciplina com o 
procedimeuto que elles tinham porque prefe- 
riam intere^ses particulares ao do soberano, 
e navegavara a talante muitos sem seimpor- 
tarem comas necessi iades doservi^o pub'ico 
e da guerra, e sem prestarem homenagem 
ao Viso-Rei e aos sens immediat^s. 

((Desinteressem-se repetia--de lucres, os 
caoitaes e equipagens, seja o commercio apa- 
namo da Coroa e monpolio do estado pou- 
pem se saquesescandalosos, crimesnefaudos, 
quo se comraettem, e manter se-haontao glo- 
rioso o nomeportuguez.)) 

Posto que como feitor on caixeiro escrupu- 
loso, inteliigente e activo, prestando ao Rei 
contas miudas e d^ cumentadas dos preQOS 
das merca iorias que comprava e remettia ; 
revelava-seguerreiro sagaz, e honrava a pa- 
tria com faganhas memoraveis Nao eram 
infelizmente acolhidos seus avisos na corte 
com aquelle f <vor que ne^essitavao servigo 
publico. Apreciava-o D. Manuel, mas nao 
podia resistir aos cn-tezaos, associados aos 
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aventureiros, capitaes de navios e governa- 
dores subalternos de fortalezas, que se viam 
ameaQados per D. Francisco de Almeida, e 
que iniciaram logo contra o Viso-Rei uma 
opposig o docidida, empregando astucias, in- 
trigas, calumnias. Para mais abalar oespi- 
rito do Rei nao se olisongeava cim a historia 
das grandezas de Roma, que tao poderosa 
se tornara pelas conquistas, emquanto que 
os Phenicios so se tinham enriquecido e lo- 
cupletado? 

Produziram effcM'toas queixas dos desaffe- 
ctos de D. Francisco de Almeida. Desprezou- 
Iho D. Manoel os conccitus prudentes e expe- 
rimentados. Que importava que D. Francisco 
de Almeida assim se expriraisse nas suas 
communicagoes. 

« O principal estado consiste na navega- 
cao. Nao temos gente para governar terras 
corno coloniase posses. S6se governara a In- 
dia com as naos de guerra, que fecharao 
as entradas e ^ahidas de suas raercancias 
p.lo mar Vermelhoe pelo golpho Persico,as 
duas correntes ata aqui da sua exportacao. 

« Tranquemol-as, levando as os portu- 
guezes pelo Cabo da Boa Esperanca; 6 o unico 
caminho que deve ter para a Europa. So com 
asarma las mariiimas dominaremos tambera 
a peninsula do Malaca, que e a transicao da 
India para o extremo Oriente. » 

Tratou no emtanto D. Manuel de dar-lho 
successor no governo da India, trocando a 
polilica apregoada por D. Francisco de Al- 
meida pela da conquistae dominio. 
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De Lisboa, em 1506, tinha partido Affonso 
de Albuquerque commaudando bem equi- 
pada e poderosa frota. Logo em 1507 expediu 
El-Rei a Alfonso de Albuquerque carta regia 
para succeder na admimstragao da India a 
D. Francisco de Almeida. Recoiumendou-lhe, 
todavia, todo o sigillo at6 o dia em que o 
viso-r i ("ompletasse o triennio para que for a 
nomeado no oroposito de uao desgosfai o. 
Em voz de seguir para o chim preferira con- 
servar-se Affonso de Albuquerque com seus 
navios na ifcostas entre o mar Vermelho e o 
golpbo Persico pretextando necessidade de 
vigiar as naos egypcias que tentassem mer- 
cadejar ; e deJicou se a atacar, a aprisionar 
embarcagoes que Ihe apuareciam, e a des- 
truir cidades como Mascate. Curiat e Calafate, 
saqueando-asinteiramente. Dirigiu-se deoois 
a Ormuz, opnlentissimo porto, e destrogou 
armadas, assassinou barburamente popula- 
coes, incendiou a cidade, depoisde ha.ver-Jhe 
roubado enormes riquezas e de impor ao re- 
gulo exorbitant tributes. 

Emquanto se passavam estes aconteci- 
mentos, e logo que soube o que oceon ia nas 
Indias, preparou o soldao do Egypto urna 
enorme e possante armada. Encheu-a de gen- 
te guerreira, mercenarios de todas as nagoss, 
Egypcios, Venezianos, EscLvonios, Turcos, 
Mamelucos e Arabes. Artilhou-a com todo 
o cuidado e fortaleza. Confiou seu commando 
a urn destemido chefe, Miracem, afamado al- 
mirante. 

Coadjuvado particularmente pelos Vene- 
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zianos, ciosos das conquistas dos I'ortugue- 
zes, que Hies roubavani o commf rcio do 
Oriente, que at6 entao se dirigia paia a Eu- 
ropa pe!o Egypto, Asia Menor. e Mar Negro 
transportados peJos Arabes. Persas e Tur- 
cos, a esquadra do sol iao do Egypto ron- 
tinha foiQa respeitavel e superior, ein todo o 
seniido, a quantas El-Pei D Manuel poderia 
envjar para as Ind as 

Razao tiniia D. Francisco de Almeida, 
aununciando a sou soheiano, que a guer- 
ra toruar-se-hia mais difficil quando nella 
se envoJvessem turcos e egypcios, fjue riva- 
iisavam em armamejitos e valenlia com os 
mais pi ovados povos da Europa. 

Singrava a esquadra egypcia o ^Tar Ver- 
rnolho e penetrava uo das Indias, envere- 
dando para Diu. porto esubeiecido na entra- 
da do golfo Persico, e ponta meiidional da 
peninsula de Guzarate. 

Ao fiTir os ouvidos do vioe-Uei a. notlcia 
da vinda da esquadra egypcia, ordenou a 
seu Fillio Lourengoque com dozenaospartisse 
de Cocbim a vigiar-lheas manobra- com pru- 
dente astucia e cuidado cauteloso. Corapre- 
hendia que a guerra que se iniciava mudava 
de aspecXo ; nao era mais com indios timora- 
tos, que nao sabiara responder as bombar- 
das e a arlilharia; tralava-se agora de arma- 
das tao convenienteraente tnpoladas e equi- 
padas como as portuguezas. 

Em Chaul avistou D. Lourengo os inimi- 
gus, que tao audazes pretend am repelJir os 
portuguezes do Imperio das Indias. 
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Precisa de experiencia a mocidade ainda 
que corajosa. 

Nao basta a valentia; a temeridade com- 
promette quasi sempre. 

Illudio-se D. LourenQo, pensando que 
batia a esquadra de Miracem com a facilida- 
de e tatica empresradas contra barcos parti- 
culares de indios. Era porem, mestre em ar- 
mas o commandante egypcio, e disprmha 
de todos os eJementos necessarios para a 
mais encarnigada luta. Escondeu por detraz 
de uma enseada, recamada de morros, a 
maior parte dos seus navios, mostrando so 
alguns para incitar D. Lourengo a atacal-o. 
Affrontou-o, de feito, D. Lourengo. Rija foi a 
peieja, que tornou-se muitissimo desiguai 
logo que Miracem cercou a frota portugueza 
com uma quantidade enorme de embarca- 
g6es, galeotas e bergantins, que estavam 
occultos. Commetteram os portuguezes proe- 
zas', prodigios de valentia; perderam alguns 
navios, mais de cem soldados foram mortos, 
e o proprio chefe, D. Lourengo, ferido por 
vezes e gravemente, perdeu emfim a vida 
no combate, porque com inaudita temeridade 
expunha-se nas ab vdagens. 

Escaparam, todavia. quatro dos navios por- 
tuguezes, que abandonaram afortunadamente 
o carapo da batalba; o resto ou afundou-se 
nos mares, ou foi presa dos vencedores, ou 
salvou-se i e^olliendo-se a Dili, e entregando-se 
prismneiro ao Rajah para escapar as garras 
do Egypcio. 

Cantou Miracem victoria, e dirigio-se 
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era seu alliado. 

Que sentimento para o coraQao de D. 
Francisco de Almeida, ao rec^-ber a nova da 
prirneira derrota queos portuguezes soiTriam 
nos mares da India, e que os devia despresti- 
giar a os olhos dc gen ties que ate entao os 
consi leravam invenciveis! Que dor, que 
paixao ainda ao annunciar-se-lhe a desas- 
trada morte do filho querido, ein quern con- 
fiava, em quem depositava todas as suas 
esperanQas de gloda ! 

Re>olveu vingar-se tirando desforra es* 
trondosa. 

Rtuinindo os elementos precisos para um 
comb a t o terrivel c 11 cou-se a frtnte de 
uma forte esquadra. Conteve cuidadosamen- 
te as araarguras da alma, e nem um indicio 
mosii'ou de animo attribulado. 

ComeQou por incendiar e arrasar Chaul, 
que presenciara satisfeita a derrota do filho. 
Rum m depois para o norte ; ao approximar- 
se de Diu avistou a frota de Miracem. ahi 
esta ionada, e a saltou a sem perder tempo. 

Ensinava-o sua experiencia de guerreiro e 
de maritimo. Sabia calcuiar com acerto, 
manobrar com sciencia, pelejar com tatica e 
valentia. 

Eram, de certo, muito superiores as for- 
Qas de que Miracem dispunha. Alem da sua 
esquadra, rccebera reforgos consideraveis de 
navios e gente dos rajahs de Calicut e de 
Cambaia. Coalhava os mares com onumero 
de embarcagoes belligerantes, e encustado 
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a terra, della Ihe podiarn cliegar, sempre que 
precisasse e appeJlidasse, auxilios de toda a 
es o. ie. 

Po-ssuia, egualmente, coi'a<4ein e sciencia, 
e pois^, toniadas as necessarias cautellas. nao 
trepidoti Miracernem responder ao insulLo de 
D. Francisco de Almeida. 

Ao lei-se Joao de Barros, Jeronymo Osorio 
e outros escriptorcs coevos nao foi urna ba- 
talha que se trav^iu: foi um horror, urn in- 
ferno, e nunca igual espectaculo se presen- 
ciou mais nos mares indiaticos. Disputara-se 
o dorninio das armas ; combatia-se com furor 
inaudito e extra*-rdinario desespero. 

Luta de gigarne ! Nos sens admirareis Lu- 
ziadas a-.sim esboga o quadro o grand© poeta 
porluguez: 

Quauto ahi sentiiam olhos e ouvidos. 
E'ferro, fumo, flammas e alaridos. 

Enieiou se a briga. De arabos os lados 
degtadiavam-se leoes nao menos denodados. 
Nao vei-gava para nenhum lado a victoria, e 
ja muitas horas linham decorrido. Arabos 
os chefes dirigiani a acgao, com signaes, c jm 
gritiis, com sons pavorosos de instrumentos 
musicos. Tinha D. Francisco de Almeida, em 
pe no chapiteo da sua nau. e de espada em 
punho, os olhos cravados no prelio, expe Un- 
do ordens, animando, reprehendendo, diri- 
gindo todos os movimentos das navios, das 
equipagens. dos gales remadores, dos arti- 
Iheiros, dos mo^queteiros. A' popa e a proa 
despediam-se minades de baias, e estavam 
proximos e corao que agarrados os navios 
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de ambos os cornbaterites. Relampsjava o 
fogo, cruzavam se os tiros^ lasilavam as 
pegas e bombardas, eaterravam-se os espi- 
g»jes de uns navios nos cos'.a os de outros, 
rasgaad>>lhes os ventres. Alii despedia o co- 
mitr© contra os remadores catiladas, para 
perseverareai sem susto. Acola partilhava-se 
a polvora tirando-se dos caldcirQes as ga- 
me'as. Dos baileus defendiam-se os costados 
das eLnbarcagoes, e gritos estrondosus ati-oa- 
vani os Jires enfuraagados. 

Qaaado ja de ahia o dia, gasto todo no 
pivlio, fraqneou Miracein, notaado destrogos 
esivantosos na saa es joadra. Mnitos navios 
afundados bastantes incendiados, nao pon- 
cos ja aprisionados. 

Nas agu is boiavain iiinarneros corpos, co- 
piosa quantidade d; jnncos, galeoes e ber- 
gantms ab mdo'iados de geata, e desconjun- 
tatlos. Para a terra escapavam a nado grande 
immero. e nao raros imploravani misenc jr- 
dia com gritos p ivorosos. Nas p' aias restos 
de einbarcagd-r-s, ca laveates em abundancia 
que os mares e os ventos atiravam s;em ces- 
sar. Vencera por fim o visorRei 1 A lida nao 
Hie qnebrantara as forgas physicas; nem um 
empego o detivera; nem um perigo do vida o 
embaragara. C mtem dava ag )ra mudo e al- 
tanado a scena de carnagem os destrogos 
dos contrarios, os despojos da victoria Cra- 
vava os olhos nesses mares ansanguentados, 
satisfeito do triumpho. Apenas em Dm es- 
palhara-se a noticia da derrota da Miracem, 
da destruigiio quasi completa de sua poderosa 
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esquadra, e da sua fuga precipitada para 
Cambaia com os resquicios despedagados que 
Ibe restavam, virou-se o povo assnstado 
para o lado de D. Francisco de Almeida, e 
mandou o rajah de Diu comprimentar ao 
vencedor, remettendo-lhe os portuguezes 
que se tinham asylado em seus estados, es- 
capes do combate em que D. Lourengo fora 
morto, e entregando Ihe os navios de Mira- 
cem que se haviam refugiado no porto. Foi 
entao que precipitaram-se dos olhos do ve- 
Iho guerreiro lagrimas copiosas e pesadas. 
Entre os prisioneiros portuguezes que rece- 
bia nao vinha o hlho, e elJes haviam sido 
seus companheiros de infortunio ! Desperta- 
yam Ihe elles mais as angu-tias e as dores 
intimas, que o dilaceravam 

Saltoudhe do peito o coragao sa grado 
pelo soffriraento; dos seios da alma partio- 
Ihe uma saudade, que se nao pode exprimir 
— a saudade paterna ! Assentou-se na tolda, 
a esconder os olhos com um lengo. Ahi en- 
tregava-se a sua dor, quando correram os 
amigos a saudal-o Respondeu-lhes, afogado 
ainda em pranto —que ja passara a dor, 
pela morte do filho com a vinganga tirada, 
e que a^-ora cumpria que se alegrassem 
todos pela victoria conseguida. 

Em Dili, Damao, e nas mais cidades da 
costa por onde passou voltando para Coxim, 
foi o viso-Rei ac .Ihido, feRejado relos rajahs, 
que agora se temiam mais que nunca dos 
portuguezes. 

Esqueceu-se D. Francisco de Almeida da 
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sua natural justiga ; succumbio aos impetos 
do peito. Tirou desforra cruel doshabitantes 
de Cananor que tinham applauiiido a vi- 
ctoria deMiracern e a morte dos fi hos; salvou 
a cidade com bala para celebrar o seu tri- 
umpho; as bocas das pegas fez amarrar pri- 
sioneiros egypcios, e seus coi-pos. em esti- 
Ihagos, vararam a praia conjunctamente com 
os pelouros. 

Transtornavam se suas opinioes de esta- 
dista, sua lucidez de ospirito, suas quali la- 
des de coragSo, diante dos inimigos que ba- 
viam applaudido a primeira victoria dos 
egypcios e tinham festejado com estrondosos 
enihusiasmos a derrota do filho adorado. 

Vingou se com alrocidade. 
Chegado a Cochim, ahi Ihe foi notificada a 

carta regia, ordenando-lhe a eutrega do go- 
verno da India a AfTonso de Albuquerque. 
Considerada finda sua adminhtragiio, era- 
Ihe egualmente intimado que quanto antes 
regressasse para Lisboa. 

Nao tardou em apparecer AfTonso de Albu- 
querque, exigindoo cumprimento das deter- 
minagoes da carta. Sumariarn oshistoriadores 
discustOes travadas entre um e outro gover- 
nador. Ha quern afTirme que Almeida quizao 
priucipio desobedecer ao Rei, levado de inspi- 
rag5es alheias, mas que por fim resolvera 
passar o cargo a AfTonso de Albuquerque, 
e embarcar-se immediatamcnte para Lisboa, 
afim de dar contas de seus aclos e proce- 
dimento como se Jhe ordenava da Corte. 

Mudava-se por este modo a primeira phase 
A HISTORIA E A LEGENDA 16 
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do governo politico portjguez nas {ndias, 
iniciada pelo vis>Rei D. Francisco de Almei- 
da. Tao racional era que a imitaram poste- 
normente os hollandezes. successores dos 
portuguezes, e a praticam ainda actualmen- 
te no Cejlao e em tantos pontos importatires 
asiaticos, onde conseguem e usufraem as 
vantagens unicas que deve alraejar um 
povo pouco numeroso, queuao pode sustentar 
conquistas 1 mginquas e consideraveis. 

Nao se lues lem provado prelerivei o sys- 
tema de exploragao commercial e de mono- 
polio mercantii, arredando concurrentes, e 
impondq-se aos naturaes da terra, bem que 
Ihes deixem livres sua adniinistraQSo, suas 
instituiQoes, sua religiao, sens uzos e costu- 
mes ? 

Com Alfonso de Albuquerque, outros foram 
os pianos, ui versas as vistas e differentes as 
asriraqOes dos portuguezes. 

Exigia se dominio, colamsagio, coaquista 
cada vez mais progress!va, como os Roma- 
nes, c ano a tn -derna Inglaterra. 

Couseguiu Portugal com Alfonso de Aibu- 
qucrqae mais do que com 1), Francisco de 
Almeida r Victorias, tomidias de cidades, 
incendios de portos, de navios, de edilicios e 
pagodes, roubos, piratarias, grandezas de 
laganhas, mstoria mats deslumb ante e fas- 
oinadoraf. Rir-se-nia Affonso de Albuquerque 
um outro Alexandre. Nao pisava mais uas 
indias o Egypcio, desde a derrota que D. 
rrancisco ce Almeida Ihe havia iiiflingido* 
curvadas foram Malaca, Java, Sumatra e 
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pontos distantes. jina costa da China: desde 
o golfo Persico atd as bocas do Ganges, da 
bocca do Ganges ate o golfo de Siao nnpro- 
visara-se urn imperio colossal, tendo Goa 
por capital, e de um lado Ormus para mono- 
polio do commercio da Arabia e Persia, e de 
outro lado Malaca, que concentrava as 
riquezas dos mares da China. 

Nao so desmoron^ra pouco depois de veri- 
ficada a empreza ? Onde as forgas para sus- 
tental-a e garantil-a 1 

Qne valeu ir depois governar a India um 
varao santo, um sabio, um valente guerreiro 
corao D. Joao de Castro ? Pode aguentar por 
algum tempo o edificio que desabava, mas 
que desabou apenas faltou sua classica 
figura, tao classica como o livro historico de 
Jacintho Freire h seu respeito. 

Com a conquista penetrara a devassidSo 
nos costumes de todos; corro^ra a infamia 
os peitos quo so deviam pulsar pela patria; 
nada mais vergonhosa que a situagao em que 
decahira a India Portugueza, apezar das 
grandiosas victorias que se ganharam, e do 
novo imperio portuguez que parecia haver 
fundado Affonso de Albuquerque. 

Venaes, corruptos, crueis, ferozes torna- 
ram-se os governadores, os empregados su- 
balternos, os capitaes de navios—piratas— 
ladrOes—que devastavam, assassinavam, 
roubavam sem pudor e sem o menor receio 
de castigo I 

Dous homens de bem, dous varoes probos, 
honrados, justiceiros, que se esforgavam em 
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conservar a ordem, manter a pureza de cos- 
tumes, casti^ar os delinquentes. fixar disci- 
plina, morigerar, emfirr, D. Francisco de 
Almeida e D. Joao de Castro, sao apontados 
quasi que unicos na multidao dos regulos 
portuguezes que deshonraram e despresti- 
giaram nas Indias o nome portuguez, ate que 

or fim perderam os portuguezes quanto 
aviam adquirido, ja por levantamentos dos 

proprios naluraesda terra, indignados contra 
as suas lyrannias, ja por invasoes de In- 
glezes, Hoilandezes e Francezes, que Ihes 
foram arrancando aos pedaQOS tantas, tao 
Opulentas posses e dominios, nada Ihes 
hayendo valido os grandiosos feitos e con- 
quistas de Affonso de Albuquerque, que para 
deixar firmado o imperio portuguez, preci- 
sava cercar-se de forgas imponentes, como 
as que Inglaterra. seguindo-lhe os pianos, e 
imitando-ihe a politica, poz em movimento, 
apoderando-se do Indostao e do golpho da 

Bengala. 
Deram as Indias gloria eterna e esplen- 

dorosas riquezas a Poidugal durante os pri- 
meiros annos doseudescobrirnento, conquis- 
ta e exploragao. A gloria cerca Hie ainda e 
esmalta-lhe a bistoria. As riquezas, porem, 
foram ephemeras, e serviram mais para des- 
moralisar que para engrandecer a metropole, 
que se inoculou de vicios asiaticos, em vez de 
infiltrar nos animos dos vencidos o conheci- 
mento e pratica das qualidados sinaulares de 
sens guerreiros antigos eil lustres. Nem aarte, 
nem a lor^a e nem o exemplo de poucos va- 
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r5es distinctos e hoaestos que ahi tinhana 
apparecido ; nem os exemplos dos missiona- 
rios c debrisados. como Francisco Xavier 0 
Antonio GalvSo, lojraram conter os insdnctos 
perversjs dos invasores augmentados pelos 
vicins dos vencidos. Ke^ressados para Lis- 
boa e carrejados de despojjs da rapina, 
abriara escola no reino para o desappareci- 
mento das virtu les antigas, quetanto haviam 
nobilitado os portuguezes. 
^Infelizesforarn os tr-es maissa'ientes vultos 

qne fulguraram nas In lias. AITonsode A.lba- 
quorque expirou amargurado, ao entrar no 
porto de Goa, e ao saner que fora deuiittido 
e subtituido no governo por urn official, sea 
sulialterno outr'ora, e que por insubordinado 
elle haviaenviaio para Lisb)a. D. Joio de 
Castro acabou tam em a vida longe da pa- 
tria, da familia, dos arnigos, do co'nchego 
doce e sau loso do niuho in iterno, depois d0 
tonnentosos trabalh )S e soirrimentosl 

Q lanto a 1). Francisco do Almeida, qne vol- 
tara para L:sboa, em 1509, succedeu (pie ao 
approximar se do Cabo da B -a Fsperanga, 
necessitou a frota que o conduzia re frescos e 
ag lada. M mdou-so a terra procural-os. Vol- 
tarana os emissaries com resposta satisfacto- 
ria dos Cafres, que snnularam-se amigos. 
No dia seguinte quiz D. Francisco desem- 
barcar com os c xnpanheiros. Apenas em 
terra, foram as-altados a traiipao pelos Ca- 
f es, quo os attrabiam co n ciladas. Um zar- 
gancli) despedido por mlo certeira de preto 
atrevido traspasso i-lha a garganta, ferio-o 



^ 246 — 

"mortalmente e atirou-o ensanguentado por 
terra. Expirouquasiinstantaneamente. Fugi- 
ram os companheiros acossados pelos Cafres 
e recolheram-se as lanchas e ao navio, que 
se fez logo de vela para Lisboa. Ficaram 
abandonados nos areaes africanos cerca de 
setenfa cadaveres dos seus, e entre elles o 
do primeiro viso-Rei da India ! 

Quantas victimas heroicas devoraram as 
praias insalubres da Africa ? Empaparam-se 
do ma's precioso sangue portuguez, sem que 
abi se houvessem col hi do louros ou cantado 
viciorias que honrassem os mar tyres! 



1 

Vasco Nunes de Balboa 

Na historia das Americas nern uma nagao 
Europea igualaa Hespanha, quer no nuniero 
e importancia de descobnmentos e c mquis- 
tas altramarinas, quer na posse dos mais opu- 
leutos territorios; ja nas victorias ganhas 
sobre povos civiiisados, que ella, unica. ahi 
enc )ntrou era suas aventur s e exploragoes ; 
ja na temeridade, arrojo e heroismo provado 
de seas navegadores e guerrein s. que f recipi- 
tand - se como leoes sobre o novo cotitinente, 
ate entao desconhecido e que nem era advi- 
nhado. pareciam tentados par allucinag5es e 
loiicuras furiosas. 

Desde que os Hespanhoes cnnseguirara 
encontrar a America e os Portuguezes as 
In*lias verdadeiras da Asia, assombravam o 

^ mundoas faganhas pt rtentosas dosflihos des- 
temidos da peninsula iberica. 

Subio sua fama. elevou-se sua gloria aci- 
ma de todas as nagoes da Europa, e a histo- 
ria dus secub s X V e XVI affirma h gar pro- 
eminente de honra a Portugal e 6 Hespanha, 
nas Americas, nas costas da Africa, nas 
terras opuleiitas de Malabar e nos mares 
irriiados de Beneala e da C1 ina. 

Frang i. IngJaterra. Italia,Allemanhae Hol- 
landa laziam-se entao notar apenas em 
guerras civis ou europeas que se debatiam 
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tenaz e constantemente, emquanto que Hes- 
patihoes e Portuguezes cuidavam de fundar 
colonias e presidios em territorios ignorados 
inteiramente, curvavam com as quilhas de 
sens navios as ondas de oceanos nao devas- 
sados por Europfios e abriam emfim com- 
raercio novo para se enriquecerem e gloria- 
rem ao mesmo tempo que alargavam os 
dominios e progresses das sciencias. 

Avist^ra Colombo em 14d2 a America, es- 
tabelecera a sbde de seu governo na ilha de 
Haity, e dahi, percorrendo o goleho das An- 
tilhas, achegava-see apropriava-se do conti- 
nente, esteudendo cada vez maiso poderio de 
Hespanha. 

Do Haity partiram todas as emprezas pos- 
teriores dos hespanhoes, ao principio no in- 
tuito de procurarem caminlio para as In- 
dias) depois para avassallarem a America 
toda, logo que se convenceram de que era 
urn hemispherio novo, ignorado dos antigos e 
modemos p )vos, e abundante de ouro, prata 
e pedrarias preciosas 

Copia numerosa de exploradores, educados* 
na escola que Colombo em Hespanha creara, 
segulram o exeraplo do mestre, e tautos 
foram e tao illustres os disciriulos, que por 
demais extensa segia a lista que Ihes gravasse 
os nomes e numer'o-as as paginas que ihes 
inscrevessem os feitos. 

Pensa-se geralmente que, apos Colombo, 
dous unicos merecem nomeada geral, Fer- 
nando Cortez, o cavalheiro domador do Me- 
xico, e Francisco Pizarro, o barbaro vence- 
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dor do Peru. Engano que cumpre desfazer, 
acJareando a hi^loria. A' Colombo compete a 
gloria immarcessivel da iniciativa da idea e 
do Commettimento da empreza, que antes que 
& ninguem apoderara-se-Jhe do espinto. 
Colombo e o unico dos navegantes que nao 
teve precursores, que por si imaginou e exe- 
cutou empreza portontosa. Coriez e Pizarro 
receberam de ouiros mais ou menos noQoes 
e ensinamentos, no locante aos imperms do 
Mexico e do Peru, e da grandeza e civilisagao 
dos Aztecas e Incas, cuja reputaQfto corria 
por entre os selvagens, queoscircumdavain, 
e que primeiro os castelha-os eucontraram 
nas suas correrias pelo isthmo que liga os 
dous continentes americanos. 

A' Pizarro en^inara Va-co Nunes de Bal- 
boa. a Cortez Joio 1eGr jalva. guiando-os, e 
apontando-lhes os importantes imperiog do 
Peru e do Mexico, comoos de maior impor- 
tancia para as conquistas que^liai iamente se 
praticavam, e cujas proximidad s elles ha- 
viam attingidoe desvendado. 

Menos felizes quo C »rtez e Pizarro, popque 
coube a estes a gloria, quando a iniciativa 
Ihes pertencia, desapparecem ingratamente 
no olvido os nomes de Gnjalva e de Balboa. 

Nao se deve, senaomais, v elo menos tanto 
Bartbolomeu Dias que primeiro dobrara o 

Cabo da Boa Esperantja e mostrara a rota 
das Indias a Vasco da Gama, almirante di- 
toso que porelle, por assim dizer, guiado, con- 
seguira penetrar nas Indias t 

Balboa e Grijalva foram egunlmente os 
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precursores de Pizarro e de Cortez na explo- 
ragao do Peru e do Mexico, coino fora Bar- 
tholomeu Dias o de Vasco da Gama. 

Pittoresca nao e tie certo a vida de Grijal- 
va; mas a de Balboa, inteiraaiente avetitu- 
reira, entremeiada de accidentes romantic >8, 
repleta de trabalhos e desacrificios, coroada, 
emfim, no cadafalso, a que fora condemnado 
illegal e injustamente, depois de tantas con- 
quistas gloriosas, e de tantas faganhas com- 
mettidas, credora e de certo de ser raais co- 
nhecida, para que offeregaaos poetas assnm- 
ptos peregrinns, com que immortabzem sua 
mem-ria e a do heroe, victima infeliz dos seus 
proprios compatriota-. 

Nao se esquega o estu lioso das chronicas 
de in lagar nos vesti d -s histoncos os fei- 
tos de Ojeda, Solis, Pinzon, Nicuesa e de va- 
ri' >s outros hespanhoes, descobridores e con- 
qui^tadoresdosoloamericano n tabilissimos 
vultos, que derramaram immenso lustre nas 
paginas brilhsntes dosannaes da monarchia 
de Isabel de Castella e do sen neto Carlos I 
de Hespanha e V de Allemanha. 

Encontrara, todavia, maiorinteressena vida 
de B dboa de quern occupar-n< s-hemos h je 
de prefijrencia, tanto rnais quanto cabedhe 
mais que a qualquer outro navegante a 
gloria de ser o primeiro que mostrara ao 
mundo que a America formava um conti- 
nente novo e proprio, intercalado entre a 
Asia e a Europa e nao uma parte das Indias, 
como, ate entao, era considerada, fieurando 
nos mappas e glubos fabricados qua! costa 



occidental da Ada, ou ilbas d'ella sepa- 
radas. 

Nascido em Hespanha no anno de 1475, 
oriundo de familia nobre mas pobrissima, 
esludara malheraaticas. e ao principiar o 
se ulo XVI de enganado de nao ganliar 
fortuna na patria par lira comoavenluie 10 
para Haity. ancioso de fama e de dinheiro. 
EstabHecido na cidade de S. Domingos, em 
vez de prosperar, individava-se cada vez 
mai-i, e n5o presemia future que Ihe fosse 
vantajoso. Ao soar-Ihe os ouvidos a noticia 
de que o bacharel Enciso preparava uma 
expedicSo ao Darien, no fundodo golpho das 
Antilhas, imaginou um estratagema para 
acompanhal-o na empreza. 

Era em S. Domingos prohibido embarcar 
quern devesse dinheiro aos rnoradores da co- 
Ionia No dia da parti da dos navios de Enciso 
introduzio-se Balboa dentro de uma pipa 
yasia, que simulandocheiadeagua foi levada 
para bordo pur gentios, que elle comprara 
e que Jhe guardaram o segredo necessariu. 

Levantadas as ancoras catenas as velas 
dos navi» s, saltou Balboa de dentro da pipa, 
quebrando-lhe os tampos. Espantou-s'e En- 
ciso ; ouvindo-o, poreni, pensou que prefeii- 
vel Ihe era ter mais um suldado, e soldado 
que parecia dotado da mais intrepida temeri- 
dade, que crear um inimigo. 

Bateu-se cumo um leao contra os gentios 
ferozes que no Dariem opp izeram ars Hespa- 
nhoes resistencia inopinada. Conseguiram 
estes todavia, firraar-se em um ponto es- 
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trategico na costa e edifiuar alii uma povoa- 
Qclo queappellidaramSantaMariade Antigua. 
Enciso apreciava a superioridade do espirito 
e a valentia do brago de Balboa. Os aventu- 
reiros tributavam-lhe respeito. Dentro em 
pouco tempo mais pesava Balboa em induen- 
cia sobre os rudes e cobigosos castelhanos 
que o^ proprio cliefe. Rivalidades, ciumes, 
ambigoes dahi provieram. Uma sublevagao 
rebentou. Enciso deposto do governo fngio 
paraS. Domingos; Balboa foi elevado a pri- 
meira autoridade dacolonia pelos promotores 
do alvoroto. 

Em toda a historia dos descobrimentos e 
conqnistas dos Hespanhoes na America de- 
param se revoltas, sedigSes, Intas civis, as- 
sassinates eexecugoes no cadafaiso. Naohavia 
meio de conter a turbulencia, nem apparecia 
bomem que puzesse cobro aanarctiia. A' par 
destas guerras intestiaas e fraternas, collo- 
que-se a luta com os gentios, barbara, san- 
grenta, inexoravel. Paginas seguidas de san- 
gue e de horrores cobrem-lhes os annaes, 
deshonram liies osfeitos, conspurcam-lhes as 
valentias. 

Astuto era Balboa, e ao assumir o governo 
preferio conciliar as affeigoes e c niianga 
dos gentios, no intuito de obter delles noticias 
exactas da terra e de sens reenrsos. 

Conseguio sens desi^niose sonbe que para 
o Oeste, nas enormissimas montanhas que 
se avistavam de longe, existiam minas abun- 
dantes de ouro e [jovoagoes numerosas e 
valentes. 
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Eslreitou desde logo relagoes com as tribus 
mais proximas de Antigua e de Darien. Co- 
megou por esmagal-as com victorias repe- 
tidas. Aprisionado o cacique de Cohyba com 
toda a sua familia em uma surpreza commet- 
tida no seu arraial, concedeu-lhe Balboa e a 
todos os indigenas plena liberdade, e fez-lhes 
presentes de objectos que Hies agradaram. 
Como nao contiarem dahi por diante em 
Balboa, que se mostrava tao generoso e ma- 
gnanimo e ao mesmo tempo tao valente ? 

Para mais estreitar a amizade travada, 
Balboa recebeu como consorte a filha do Ca- 
cique, e cs indigenas relacionaram-se desas- 
sustadamente com os Hespanhoes. 

Continuavam os gentios a excitar os ins- 
tinctos e ambigoes de Balboa, referindo-lhe 
pomposa e enthusiasticamente que desses 
morros elevadissimos, que se sumiam nos 
ares, via-se mar de outro lado, e nas costas 
oppostas jaziam terras abundantes de ouro, e 
nas suas ilhas perolas em quantidade. 

Foi quanto bastou para exaltar o es- 
pirito de Balboa que resolveu sem perder 
tempo uma exploragSo a tao preconisadas 
localidades. 

Nao Ihe foi difficil alcangar dos gentios de 
Cohyba que o acornpanhassem e Ihe ser- 
vissem de guias. Escolheu cento e noventa 
castelhanos destemidosedenodados; aceitou 
os services de mais de mil gentios amigos, e 
ousou emprehender uma expedigao aventu- 
reira ; apromptou matilhas de caes de fila 
habituados aos combates; e poz-se em marcha 
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le^.ando por seu ajudante de ordens a Fran- 
cisco Pizarro. 

Nao tem oisthmo de Darien mais de sessen- 
ta milhas de larg.ura desde Antigua ate o 
Pacifico Mas tao pequeno espaQO e cortado 
por uma cordilheira eievadissima de mon- 
tanhas. cujo came qua^i se nao pode des- 
cobrir com a vista e que parece desapparecer 
na immensidao dos astros. 

Foi Baiboa eneontr^rido pelo carnirdao tri- 
bus de gentios que, oa fugiam diante delle, 
ou quando ousavam combater eram destro- 
cados, hem que muito mais numeros s que 
os aventureiros castelhanos e seus alliados 
indigerias. 

Que tadigas custou-lhe rasgar caminho 
por entre espessas florestas, onde nem um 
raio de sol penetr iva; atravessar rios, alguus 
assoberbados de aguas possantes; desfruir 
as ferozes serpentes gigantescas que se Ihe 
mostravam; veneer inimigos que a todo o 
instante Ihe appareciam pela frente, pelos 
lados, peia retaguarda ! Deixadas as terras 
baixas depois de decorridos bastantes dias, 
comegou a subir as serras aitanadas. Foi 
alii maior o seu trabalho, e carecia sempre 
de animar os seus companlieiros, que as ve- 
zes manifestavam queixumes e desanimos e 
tentavam voliar para Antigua e Darien. A 
cobiga falla, pcrem, muito poderosamente no 
homem. Combatiam-se e destrogavam-se 
indigenas quasi diariamente; ao passo que 
se marchava, lutava se, guerreiava-se. Sa- 
queando-se aldeas dos gentios, encontravam- 
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se bastantes objectos de ouro, e Balboa os 
distribuia liberalmeate pelos sens asseclas, 
que amaciavara logo, arrependidos de have- 
rem ameagado de abandon a-lo. 

Subiam, subiarn constantemente: aatmos- 
phera mudava, e rarefeita e friava k propor- 
gao que mais elevados no liemispherio se 
achavam os aventnreiros. Ora arvores gi- 
gantescas, casijatas- singulares, plantas ex- 
quisitas ; ora terreno- aridos, pedras sobre 
pedras, soltas ou amontoadas, sera quasi 
abrigo. Alii torrentes de agua, poderosas, 
acola precipicios, ameagadores. Rasgavam- 
secaminhos, andava-se suspensoaos penedos 
e aos tronc as das arvores; nue impecilhos para 
fazer passer alguns cavaiios. que levava o 
aventureiro! 

Admira Annibal do bran do os Alpes, na 
descripgao de Tito Li vim 

Nao lire obstaram de certo a empreza le- 
meraria perigos e difficuldades, maiores que 
os deparados por Balboa, nem raais seiva- 
gens e braviossilios e serrauias raais diffi- 
ceis dobrar que as das cordilheiras do 
Panama. 

Depois de trabalhos inauditos, perigos e 
obstaculos, chegarain enftra os aventureiros 
exploradores a logares, onde so pedras se 
encontravam : ahi os guias gentios disseram 
que subindo um pouco mais e relanceando 
os olhos para o oecidente, avistava-se o 
mar. Quiz Balbba ser o primeiro a admirar 
tao surprebendenteespectacuio. Gonvulso.ba- 
tendo-lhe desmedidamente o coragao, seguio. 



unico hespanbol, para o ponto mais culmi- 
nante, acompanhado pelos guias indigenas. 
Seriam dez boras da manha, dia clarissimo, 
sol esplendido, borizonte diaphano. Os guias 
mostravam-lhe o caminlio, limpavam-no e 
preparavam-no para quo elle pudesse ascen- 
der sem grandes riscos. Depois Je duas boras 
de uma marcha difficultosissima, attingio 
Balboa a maior altura das serranias. 

A seus olhos rasgou-se esplendoroso pa- 
norama. Por cima da cabega nuvens dou- 
radas em hemispberios illimitados. Aos pes 
cahos immenso de rocheJos, florestas, rios 
despenhados, e la ao longe o mar immenso, 
infinito, brilhante aos raios do sol, que luzia 
com vigorosa pompa. 

Cahio Balboa de joelbos, agradeceu a Deus 
a descoberta que ibe proporcionava, rnan- 
dou chamar os companbeiro's quo se conser- 
vavam ainda um pouco distantes : apenas 
chegadose absortos do que viarn, dirigio-lhes 
Balboa, mostrando o oceano, uma pratica, 
em que Ihes aconseihava o triumpho da re 
ligiao catholica, e a obediencia aos reis de 
Hespanha. 

Nao houve quasi quern de entliusiasmo 
naocborasse. Estendia-se ao longe um mar, 
outro mar, que nao era o das Antilhas, 
Seria o verdadeiro mar das Indias? Chega- 
va-se emfim a ellas depois de tanto tempo 
despendido para encontral-as? 

Yinte cinco dias erarn, eotretanto, decor- 
ridos desde a partida da Antigua, e a 26 de 
Setembro de 1513 descobrira-se finalmenfce 



o oceano Pacifico do alto das serranias do 
Panama I 

Preparou Balboa una enorme cruz de ma- 
deira e levantou-a no mais elevado cimo da 
cordilheira. Declarou pertencer o dominiodas 
terras ao reidaHespanba.e depois de descan- 
sar alguns dias, decidio-se a descer para o 
lado do Occidente. Naolhe faltarara aindaabi 
difficuidades, que nao para elle, mas para 
outros se diriam invenciveis. Nao havia 
egualmente caminhos; marchava-se sobre 
precipicios; animaesbrav'os, gentios intrepi- 
dos encontravam-se a cada passo ; trava- 
vam-se eombates, voavam de um para < utro 
campa esoingardas e flechas, e nao raro an- 
dava-se de cocaras apegando se a troncos e 
pedras esboroadas. Para ram os aventureiros 
diante de vastas praias, em que pregui^osa- 
mente se desfaziam as ondasdo oceano. Mes- 
mo vestido e armado, levantando no brago es- 
querdo a bandeira hespanbola, e na mao 
direita sustentand ■ a espada desembainhada, 
entranhou se Balboa no seio do oceano, atd 
que as aguas Ihe attimgiram os joelhos. 
Entoando entao preces fervor, sas a Deus, 
affirmou o direito e posse de Hespanha sobre 
o solo que tinha atravessado e sobre os 
mares que clivisava diante de si. 

Reposou ainda alguns dias ; todos estavam 
prostrados da viagem, castelhanos, indige- 
nas, cavallos, caes de fila. e sentia-se grande 
falta de mantimentds. Logo que pode prose- 
guir resolveu enveredar para o sul, acompa- 
nhando as sinuosidades das costas banhadas 

a iiistor:a e a legenoa 17 



pelo ojeano, e procurando desc-.^brir alJea- 
mentos do selvagens onde de paras so viveres. 

Pensar-se hia ontropaiz, nao o quo haviam 
divi-ado os casteihanos desdo quo Colombo 
aportara as ilhas das Antilhas. Comegou-so a 
ver camp as lavrados; ja appareciam iridi- 
cios do povos rnouos rudes ; nao andavam os 
novos gentios nds e errantes, mas cobertos 
do mantos lo;ig vs. Descortinava agora Bal- 
boa guerroiro < cobertos do timieas e c ipace- 
tes de pin mas varia las, atanados do flec.has, 
achas pesa !as o ospecios do oscudo, quo inici- 
aram galaardamente nos com bate Prevale- 
cerarn as colibrio us do fogo, despodindo balas 
certeiras ao sorn do estroudo, quo eoncor- 
ria para augraentar o espanlo dos gentios. 
Triumpharam os caes do Ola quo pareciam 
endomoninhados contra os indigenas e ancicn 
sos por rasgar-lhes as carues. \ dorrota dos 
indigenas tornou-so rnais estrondosa ao avan- 
^ar sobre olios a peqnona cavailaria, quo 
mais quo nom urn outro elernento provava 
a superioridade estrategica dos casteihanos. 

Perseguio Balbha na fuga os adversarios 
e com elies penetrou ao mesmo tempo em 
uma vasta povoagiio repleta de casas gran- 
des mais ou menos bem edificadas. Ahi nao 
se Ihes oppoz resistencia, e apenas foram en- 
contrados mulheres, criangas e velhos aban- 
donados. 

Contra a opiniao de sens companheiros, 
tratou-os amigaveimeute, e acariciou os com 
humanidade. Polos interpretes communicou 
aos caciques que se haviam evadido para fora 
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da aldea. queellese apresentavacomo arnigo, 
nao na categoria de adversario. Conseguio 
em poucos dias entabolar relaQoes, cliarnan- 
do ao gremio da taba os guerreiros que an- 
davarn errantes o temerosos, e presentean- 
do-os com objectos europejs de infimo valor, 
que elies nao conheciam e que muito aprecia- 
vam. 

Recebeu em troca copia abundante de ob- 
jectos de ouro, figuras, animaes e symbolos 
exquisitus que provocararn sua admira- 
gao. 

Nao hesitaram os gentios em noticiar-lhe 
quo para as bandas do sul havia cidades irn- 
portautes, terapios construidos de ouro, es- 
tra Sas aperfeigoadas, ri piezas portentosas. 
Refenam-se sem duvida a Cozco e Quito, 
capitaes dos Incas do Peru. Contaram-lhe 
egualmente que alii perto existia uma iiba, 
opulenta de perolas, como as que elies ihe 
oilertavam e que tanto p reciam agradar Ihe. 

Exaltou-se a meats de Balboa com as 
descripgoes dos gentios do Pacifico. Seria o 
Japdo o paiz em que pisata ? Ou tern s des- 
tacadas das Indias, e del las dill'erentes? 

Este descobrimeiito nao Ihe esciarecia ain- 
da o espirito; so raais tarde reveiou-se a ver- 
dade de que estava na America, paiz novo, e, 
nao na Asia que a cobiga europea procurava. 

Perspicaz, porom, como era, percebeu que 
se nao dovia aventurar mais longe, deante 
de povos quo deviam er numerosos e guer- 
reiros, quando apenas amparado em poucos 
castelhanos e indigcnas que o seguiam. Ja 

0 
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alguns tinham perecido de fadigas e feri- 
mentos em combates ; outros enfraquecidos 
com molestias que os assaltavam em climas 
inteiramente novos e a que nHo estavam 
acostumados. 

Carregado de ouro e perolas, como signaes 
provados da opulencia das terras descober- 
tas, despedio-se amistosamente dos gentios 
do Pacifico, condecorou a localidade com o 
nome de S. Miguel, e poz-se a caminho de 
volta para o Darieu, ancioso de ahi chegar 
quanto antes afim de communicar o glorioso 
feito ao rei de Hespanha, e pedir-lhe soccor- 
ros de gente com que proseguisse no desco- 
brimento de paizes tao opulentos. 

Estorvos e impecilhos bastantes enoontrou 
ainda no regresso, que effectuou, bem que, 
todavia, em menos diasdo que conseguiraem 
viagem para o Pacifico. Chegado a Antigua, 
despacbou immediatamente um bergantim 
em direitura a Hespanha, a dar contas do 
seu procedimento, e a levar ao monarcha o 
ouro e perolas que Ihe pertenciam. 

Desde, porem, que Balboa se constituira 
chefe da colonia, havia o bacharel Enciso se- 
guido para Hespanha, e ahi chegado, lev^ra 
queixas ao throno. Nao o havia Balboa vio- 
lentamente expulsado da Antigua, e nao se 
empossara arbitrariamente da autoridade 
suprema da colonia? Pintando egualmente 
Antigua como nucleo importante de popu- 
lagao, e seus arredores como fertilissimas 
minas de ouro, conseguiu Enciso que D. Fer- 
nando, na categoria de regente de Castella, 



preparasse uma importante expedicao de 
tropas e colonos, e confiasse a Pedrarias Da- 
vila o governo de Darien, concedendo Iho po- 
deres extraordinarios para processar e punir 
Balboa e seus cumplices pe!o attentado 
commettido contra Enciso. 

Uma esquadra de quinze caravellas e cerca 
de dons mil tripolantes e soldados foi en- 
tregue a Pedrarias, que encaminhou-se logo 
para o Darien. Tarde chegara k Hespanha o 
mensageiro de Balboa : sulcava ja os mares 
a frota qua conduzia Pedrarias. 

Foi todavia tao impressionadora a no- 
ticia communicada por Balboa, que arre- 
pendido D. Fernando fez partir immedia- 
tamente um navio, ordenando a Pedrarias 
premiasse e honrasse a Balboa, em vez de 
Ihe infligir o castigo que se Ihe tinha recom- 
mend a do. 

Enthusiasmou-se HespanFa com o feito de 
Balboa, saudou-lhe o nome como egual ao 
de Colombo, e sua gloria attingio quasi a do 
descobridor da America. Longe, bem dis- 
tante estava elle infelizmente ! Das ovagoes 
que Ihe eram dirigidas, chegou-lhe apenas 
aos ouvidos echo enfraquecido por entre as 
aguas do oceano que o separava da Europa. 

Ao approximar-se Pedrarias de Antigua, 
temeu saltar em, terra antes de certificar-se 
de que serla obedecido por Balboa e pela po- 
pqlagao da localidade, que sabia Ihe era 
extremamente afeigoada. 

Socegou o, porem, Balbda: ao scientificar- 
se de sua missao, prestou-lhe preito, como 



subdito obediente da coroa, preparou-lhe re- 
cepQao condigna, acoliieu o em sua casa 
como liospede e entregou lhe briosamente o 
governo da colonia. 

Acompanhava o governador um bispo para 
Antigua, que era por decreto regie elevada 
a cidade com os tituios e privilegios de epis- 
copal, e cabega dos dominios de Darien, 
appellidados Castella de Ouro. 

Corria entao o anno de 1514, e Balboa, n5o 
o aventureiro irreflectido dos primeiros 
annos, mas um experimentado e prudente 
administradcr, um guerrilheiro arrojado e 
proprio para commetter conquistas, garantia 
a prosperidade do paiz e preparava Ihe p a-vir 
venturoso. Estimado eadmirado geralmento, 
insinuava-se com maneiras modestas e po- 
pulares, vivia no meio de seus compatriotas 
mais como pai que como chefe. ma is como 
amigo que como autoridade ciosa de suas 
attribuigoes e foros. A Pedrarias commu- 
nicou, pois, franca e lealmente suas fa- 
g.anhas, seusdescobrimentos do oceano Paci- 
fico e das terras do Occidente, as innume- 
raveis riquezas que alii encontrara, e os 
designios que nutria de proseguir em tSo 
gloriosos emprehendimentos. 

Esclarecido Pedrarias de todos os aconte- 
cimentos, em vez de aproveitar-se de seus 
serviQOS, e de tratal-o como elle merecia, 
considerou-o mais rival de gloria que compa- 
nheiro de aventmas. Mandou o recolber 
preso a uma masmorra, e sujeitar a pi ocesso 
e sentenga pelo crime de haver-se rebeiado 
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contra Encioo : na corrformidade, aUegava, 
das or dens regiss que Ibo ha via m si do trans- 
mittidas. Protestou o bispo contra a arbitra- 
riedade. 0 lustoriador Oviedo, qne servia 
cargo elevado na magistratura, a vis on a 
Pedrarias do quanto se comprometteria pe- 
rante o rei, naqu die moinento sabedor sem 
duvida dos relevantisain.os serviqos de 
Balboa. A populagao quasi inteira ameagou-o 
de liber tar o seu antigo chefe. Os juizes nao 
oiisaram carvar-se as inainuagdes do aover- 
nador e absolveram unanimemente o accu- 
sado. Irritado Pedrarias c aoservou-o, toda- 
via, em prisaor declarando que o remetteria 
para a Hespanha. Cheg.ou no em tan to ao 
Darien o navio que trazia novas ordens de 
D. Fernando. 

Nao restou a Pedrarias i ecm'so senao na 
obediencia inteira as resolugoes mais recen- 
tes do monarcha. Mandou soltar a Balboa, 
dirigio-lhe protestos deamizade, raostrou-lhe 
as ordens regias que recebera em Hespanha, 
quando de la partira e que ihe curapria exe- 
cutar corao o havia feito, e asaegurou-llie 
que dahi per diante o sustentaria com denoclo 
e sinceridade 

Tratou logo Pedrarias de mandar uma ex- 
pedigao ao mar Pacifico incitado pela narra- 
iiva de Balboa; encairegou-a, porem, a 
Francisco Pizarro e a Morales, antigos 
companheiros de Balboa no descobnmento 
daqiielie oeeano, deixando a raargem o ver- 
dadeiro chefe. 

Infeiizes foram, todavia, os dous cabos es- 
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colhidos. Depois de travarem lutas sangren- 
tas com os indigenas, por nao seguirem o 
exempio de Balboa, affiai^oando Ihes os ani- 
mos e conciliando-ihes as vontades, foram 
coagidos a voltar para Antigua, dizimadas 
as tropas que commandavam, e incapazes 
de adiantarem as conquistas encetadas atra- 
vessando as cordilheiras. 

Nao teve Pedrarias remedio senao em ser- 
vii-se de Balboa. Confiou-lhe a emprezapor- 
que tanto se empenhava o regente de Cas- 
teiia Eutenaeu Balboa que devia transportar 
navios para correr as costasdo Pacificoeser 
acompanhado de forga imponente. Autori- 
sado pelo Governador, eseoiheu Balboa o 
porto <ie Acie. Fez ahi fabricar os caverna- 
mes, forros, mastreaQoes, velame e quantos 
elementos eram indispensaveis para as em- 
barcagops, preparou carretas, reunio copia 
de gentios e pretos d'Africa ja nas colonias 
nespanholas introduzidos como escravos; 
a bastec j u-se de vi veres em abundancia, e 
bem que a frente somente de duzentos cas- 
telhanos nao trepidou em por se de novo 
em ma; cha, acompanhado por cerca de mil 
indigenas. 

Ha via apenas afctingido as costas do oceano 
Pacirico quando amigos de Darien manda- 
ram Ihe noticias de que o governo metropo- 
iitano exonerara Pedrarias do seu posto e 
nomeava novo cornmandante para Castella 
de Ouro. Conflava n'esse momento Balboa 
demasiado em Pedrarias; e estava conven- 
cido deveras de que se Ihe affeigoara. Penali- 



« 

— 265 — 

sou-o a nova, e temendo quo o successor 
mudasse de politica a sen respeito, expedio 
para Acle emissarios incumbidos de verifi- 
car o occorrido, e ao mesmo tempo exigir 
municoes e objectos proprios para navega- 
rem os bergantins, que conduzira, desap- 
parelhados. 

Recebeu Pedrarias os emissarios, sedu- 
zio-os para apanhar os segredos do chefe, e 
conseguio esclarecimentos, que ohabilitaram 
a exercer seus odios antigos, e que ate 
entao escondera com o mais escrupuloso cui- 
dado. 

Corrompidosos emissarios declararam que 
Balboa considerava-se independente do seu 
geverno, c proclamara-se dono das terras 
que liavia descoberto e que affirmara per- 
tenciam-lhe, e nao aos reis de Castella. Exa- 
gerados e iuvertidos estes ditos dos emissa- 
rios, mandou-os inscrever Pedrarias em um 
processo que secretamente instaurava contra 
Balboa. No intuito de illudil-o, escreveu-Ihe 
amigavelmente, e pedio-lhe que voltasse a 
Acle, porqne necessitava ouvil-o acerca dos 
novos auxilios que solicitava. 

Contam as legendas que um astrologo ve- 
neziano, de nome Misser Codro, prophetisara 
a Balboa desgragas fataes, quandouma certa 
estrella fosse por elle avistada em logar 
designado. Zombara ate alii Balboa do prog- 
nostico, mas ao receber a mensagem de Pe- 
drarias, e ao avistar em uma occasiao a 
estrella designada no logar apontado pelo 
astrologo, estremecera. Durante aiguns dias 
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e noites perturbado por sonhos aterradoresr 

nao sabia o que devia praticar; animado' 
tod a via, pelas expressoes amigaveis da carta 
de PedrariasT despresou as ideas supersticio- 
sas e voltou para Acie, confiando durante 
sua ausencia a, um sub-cbefe de condaiiQa o 
mando da gente que governava. 

Qual sua admiraqao ao ser assallado, ape- 
nas approximou-se de Darien, por numerosa 
e^colta, ao mando de Francisco Pizarro. 
seu antigo subordlnado ! Nao oppoz resisten- 
cia, confiandu em sua innocencia e na fe 
que depositava em Pedrarias. Carregado 
porem de ferros que se llie p sserarn aos bragos 
e aos pea, foi recolMdo a prisao de Acle. 
Ari'astado perante juizes, escolhidos por 
Pedrarias, foi em poucos dias coiidemnado 
a pen a de morte sem que se podesse defen- 
der, e nem que de[)Osessem testemunhas em 
sua pmsenga Apressou-se Pedrarias em 
mandar executar a sen ten pa fulmina.da. 
Nao era desiguado como traidor e rebelde, 
que tenta^a tornar-ee independente do go- 
verno da Hespanha ? 

Horroriaou se a populagao de Acle, que 
considerava Balboa innoceate e Hie tri- 
butava respeite 0 sympathia Nao se im- 
portou Pedrarias com a opiniao publica; 
cercou-se de tropa bastante para.' affron- 
tal-a. No cadafalso perdeu a vida Balboa, e 
com elie alguns dos companheiros acoima- 
dos de cumplices. 

Foi esta a sorte de um dos mais intre- 
pidos guerreiros castelhanos, de um dos 
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viiltos maisgloriosos,nuehonraram sua pa- 
tria. Victima da rivaJidade, do ciuaie e da 
inveja de Pedrarias! 

Curvaram os Hsspanhoes a melh-jr parte 
da America; conquistaram louros para sua 
historia ; enriqueceram-se com minas de 
metaes preciosos, com perolas, de que o paiz 
abuudava ; fundaram colonias importantes ; 
brilharam peios capit&es e chefes ternera- 
rios e arrqjados, que se coliocaram a frente 
das emprezas: quanta porern, nodoaram a 
memoria do reino peninsular as dcsgragas e 
os assasd iatos dos seus mais valentes sol- 
dados? Victimas muitos de seas seryigos 
preclaros e dos furores de seus inimigos ; 
outiros de rancores mutuos, de crimes iadi- 
viduaes, de lutas fratricidal ! 

Os dous Pizarros, urn justicado egualmen- 
te e o outro assassinado ; Alraagro. que os 
coadjuvara na coiiquislado Peru, coma tari- 
tos outros nao acabaram violenlamente 
coademnados jielos tribunaes e execulados 
na forca ? Ponce de Leao, Ayolas, e La Cosa, 
e Solis e Magalhaes, portuguezes ao servigo 
de Castelia, nao nr rrerarn as flecbadas dos 
geidi s? 

Nao feneceram na miseria depois de pade- 
cerem em prisoss insultos e despresos Co- 
lombo, Cortez, Nicuesa, Nino, Pinzon, Bas- 
tides, Ojeda ? 

0 attentado commettido pelo governador 
Pedrarias roubou a Balboa a gloria de os- 
tentar-se como descobridor do Peru que elle 
primeiro que ninguem pr curara c de certo 
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conseguiria encontrar. Tocou assim e muitos 
annos depois a gloria a Pizarro seu antigo 
subalterno, que Ihe tinha seguido os pas- 
ses e completara a empreza. 

Ensanguentam-se assim os annaes histo- 
ricos de Hespanha, apezar da aureola glo- 
riosa que neiles gravam as faganhas estu- 
pendas de seus filhos e as vantagens estron- 
dosas que colheu na America com conquis- 
tas e colouias que depois se tornaram naQoes 
livres e independentes que sabem honrar- 
Ihe as tradiQoes e a raga. 



Martinho Luthero 

Desde que se fundou o christianismo quer 
na Asia, quer na Grecia e em Roma, reben- 
taram divergencias e controversias. No prin- 
cipio logo Pedro e Paulo custaram a enten- 
der-se. Nao tardou que o arianismo toldasse os 
borisontesdacrenQa, eameagasse arruinal a. 
Por fim a transferencia da capital de Roma 
para Constantinopla, os ciumes originados e 
desenvolvidos entre as duas cidades, causa- 
ram a separagao do christianismo em duas 
egrejas, a Grega e a Romana. Esta no correr 
dos tempos intitulou-se—Catholica. 

Nao escapou, porem, a schismas e lutas, 
posto que abragada de coragao e convicgao 
pelos povos occidentaes da Europa. 

Com fogo e sangue por vezes abafaram-se os 
scbismas; em outras occasioes por meio de 
conciliagoes, e gragas a concilios ecumenicos 
convocados que a salvaram de crises, e conse- 
guiram sustentar a unidade do catholicismo, 
firmar a autoridade do Papado, determinar 
os dogmas, e impor as discipliaas. 

Umschisma, porem, suscitou-se noseculo 
XVI; comegou na Allemanha, propagou-se 
pelas nagoes scandinavas; democratisadq in- 
vadio a Suissa, parte da Franga, os Paizes 
Baixos.ea Escossia; aristocratisado foi im- 
posto k Inglaterra, partindo-se assim em tres 
grandesdivis5es, que sedesraembraram ainda 
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segundo as paixoes e as inteiligencias. Este 
schisma denoraifipdo reforraa ou protestante, 
nunca maisdeixoa de fundar egrejas e cultos 
differeates do cathblicismo, ,perseverando 
sempre adverse a autoridade do Sum mo Pon- 
tidce de Roma Logrou a perms a Egreja 
Romana pe'la reforma oporada em suas dis- 
cipiinas, pela vontada de aignns Pontifices 
egregi. s, e polos services eminentes da 
Companhia dosjesuitas, cortar-Jhe os voos 
e coagii-o a par^r era sua marcha progres- 
siva. 

Seu aulor. sen principal instigador, nao 
passava todavia de urn frade da ordem raen- 
dicante dos Agostinhos da Erfurt. Pensamos 
quenem eile proprio, ao iniclar o movimento 
revolucionario. previa sens extraordinarios 
resnltados. 

Cliamava-se Martinno Luthero, pertencia 
a familia honesta, e nascera em Eisieben, 
pequena cidade de Saxonia, no correr do 
anno de 1443. 

Estudou com aproveitamento sciencias 
theologicas, eentroupara a ordem conven- 
tual dos Agostinhos de Erfurt, aos 22 annos 
de edade; era ainda mogo quando a Uni- 
versidadede Witteraberg con vidou-o para pro- 
fessor de theologia em consideragao de seus 
talentos notaveis, e de sua instrucgAo apri- 
morada. Transferio logo sua residencia de 
Erfurt para Witteraberg, e nao tardou era 
graagear autoridade e fama, ja na cadeira 
do magisterio, ja no pulpito ievantado nos 
tempi os, e final rnenre com publicagoes de 



opuseulos criticos e philoaophicos, a cuja 
reclaccao se dedicava, c qne bem quo eseriptos 
na lingua latinaeram fievidauicrito apre- 
ciados pelos doutos d ) teiupo. 

Nao se pode attnbirii' aLntheroa iniciativa 
dos primeiros levaruaineutos de brojneis 
contra a Eg reja de Roma, e nern se deve 
acreditaL'tambem que as vernas dasbullas de 
indulge nc ia for am a causa do schisma pro- 
clama lo. Erram oshistoriographos e chronis- 
tas que admittem estas duas opintoes 

Ja antes de Luthero raiavam divergencias 
consideraveis na Egreja Rom ana. Nao se di- 
vi lira o mundo catholieoern dons papados, o 
de Roma e o do Avinh; o ? Nao se deve ao 
concdio de Constanga ter liquidadoa questao 
e unificado do novo a instituigao ponlificia 
em Roma 1 Nao reclamavam muitos catho- 
licos illu-dres, bispos notaveis, uma reform i 
profunda nos dogmas, na disciplina e nos 
costumes dos representantes da Egreja t Es- 
tava perturbada a paz dos fieis, abalada a 
crenca, e a alma dos catholicos angustiada 
com o espectacuio de immoralidades, que 
dava Roma sob governo de Papas como 
Alexandre VI. Era i510 uma dieta de prela- 
dos reunida em Augsburgo implorava pro- 
vidcncias, exigia urn eoncilio eeumcnico, que 
terminasso as dbsenQoas na Egreja catbo- 
Hca. castigasse as desordens e devassidSes 
do clero, e rehabiiitasseadignida :e do sacer- 
docio, para merecer respeito dos poyos. 

Luthero constituio-se, como alguns prede- 
co3sore3seus,o or gam audacioso das paixoes 
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e ancias populares, e a bulla de indulgencias 
foi a gotta d'agua que fez derramar o vaso. 
Investio-se de valor e da prestigio o homem, 
que primeiro fallou, mas que fallou o que os 
outros pensavam e queriam que se dissesse. 
A faisca levantou entao incendio, porque 
eram abundantes e apropriados os combus- 
tiveis a que aproximou-se. 

Governava a barca de S. Pedro em 1513 
o Papa Leao X, da familia dos Medicis de 
FlorenQa. Era mais mundano que religioso, 
mais amante das letras profanas e das Bellas 
artes que das boas doutrinas da Egreja, mais 
antiquario e admirador do passado quejdedi- 
cado ao catholicismo. Dirigia sua attengao e 
seu alvo a descobrimento de manuscripfcos 
gregos e latinos, a formagao de museos para 
recolher resquicios da antiguidade, aedifica- 
Qao de palacios, ornamentos de templos com 
pinturas esplendidas eimagens artisticamente 
lavradas, Pagava com inaudita generosidade 
esculptores, architectos, pintores, poetas e 
escriptores que Hie laureassem o nome e Ibe 
pintassem a epoca sob aspecto lisongeiro e 
glorioso. Que Ibe importava que do clero, da 
curia, dos conventos, partissem os maos 
exemplos, que escandalizavam a moral pu- 
blicaeprivada? Faustosa nao era a Corte 
Pontificia ? Luxuosos nao eram o Vaticano, 
o Latrao e o Quirinal? Nao abrilhantavam 
Roma Miguel Angelo e Rafael de Urbino 
trabalhando sob suas ordens e produzindo 
maravilhas artisticas. ? 

Nem uma quantidade de dinheiro fartava 
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o Pontiflce para satisfagao de seus gastos do 
ostentaQao edissipagao. No erario nao existia 
vintem; exhauridas estavamas fontesde im- 
postos. Lembrou se deampliar uma renda ate 
ali minguada derecursos, porandarrigorosa- 
mente limitada. Era a concessao de bullas de 
indulgeacias, que purgava os pecados, ali- 
viava as almas de remorses, e garantia per- 
dHo na outra vida. 

Tornou as LeSo X oojecto de tributo e de 
negocio ^ distribuio-as profusamente pelo 
mundo catholico, encarregando as ordens 
religiosas que as vendessem a quantos as 
solicitassem, e para Roma enviassem as 
sommas recolhidas. 

Magoaram-se os espiritos reflectidos; im- 
pressionaram se os catholicos; irritou se o 
povo miudo queassistiaa remissS,o dospecca- 
dos de quern tinha dinheiro. 

Manifestou se Luthero um dos mais fervo- 
rosos antagonistas da venda das bullas. Em 
sua cadeira de professor, no pulpito erecto 
nos templos, em escriptos publicados na 
lingua entao vulgar naSaxonia, que era uma 
das variedades do idioma Germanico, usado 
no^ diversos districtos: estigmatisou com 
vehemencia a resolugao do PontiSce ; cen- 
surava as avultadas clespezas da Curia Ro- 
mana, que a obirgavam a meios ante- 
religiosos afim de conseguir recursos, e pedio 
providencias para se por cobro a seus 
abusos. 

Respondeu-lhe logo um frade Dominicano, 
chamado Talzer, fallando ao povo, impri- 
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mindo defezas da bnlla, e critieando o proee- 
dinieiito de Luthero. 

Dariva se d'alii o apregoar se que por ter 
o Papa monmbido a Do;ninicanos e nao a 
Agosti ill s a Vinid'a e defen?a das bullas de 
indalgcnoia, ciames e rivalidades de frades 
baTiarn susiitado as controversias e iutas. 

Interveio no conslicto o povo: n jbres e clero 
tomaram eguabnente partido. Manifestava- 
se, porem, a maioria em favor de Luthero, 
que era appiaudid) freneticamento nas mas, 
nas prar;as, nas egrejas, na umversidade, 
sempre que apparecia e era vis to. 

Comm'itiicou-se a Leao X o que se pas- 
sava em Wittemberg. e quo a outvos poatos 
da Aliemanlia estendia-se a revolta reli- 
giosa. 

Nao percebeu o Papa o result;;do que a 
oppphQao poderia loprar quarido nao acal- 
mada a tempo e com prudencia. Considerou-a 
apsnas uma briga de frades, domiaicanos e 
agostinhos, econtiiiuou trariquiiiamente a as- 
sist! r a reprcsentagoes theatr das comedias 
da Madragora de Machiavelb e Calhandra do 
Card :al Bebiona, que the lembravam a liHe- 
rat ura latiiia e o gosro satyrico de Piauto. 

Avolumando-SQ. porem a importancia, dos 
movimeotos germanicos, dispertou o Papa 
de sua iadolencia e cuidou de providenciar no 
sentidu de serenar OS an mos. 

Confiou ao Cardeal Caetano a missao de 
•chamar na Allemanha a ordem o frade Mar- 
tinho Luthero, obrigai-o a retroctar-se for- 
inalmente dj euedisera e escrevera, empre- 
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gandopara teeo cb meios e armas ecclesiasti- 
cal que Hie fossern iadispcnsaveis. 

Discutio o Cardeal coai Luthero em Wit- 
temberg, e nao chegaram a accofdo. Nao ss 
prestou Luthero a recnar das ideas quehavia 
propagado, e despeita o o Cardeal declarou 
iierc.ticas suas doutrinas e como tal condem- 
nadas pelas disciplinas da Egreja. Protestou 
Luthero, appellando do Cardeal para o Papa, 
do Papa mat informado para o Papa bem iu- 
formado, o por fim d'este para um concilio 
ecum-enieo, que cumpria quanto antes instal- 
lar se afim de prover de remedio os males, 
que os catholieoB soffriam. 

Ate alii nao se mostrava separado da 
Egreja Ron ana. Continuava a reconhecer a 
autoridade do Papa, bem que suas opinioes 
distanciassem ja era alguns pontos das que 
eram acceilas pelos canones. A raesmaidea da 
supei ioridade dos Conciiios sobre os Papas 
fora reeonhecida por varios Conciiios, g 
parecia doutrina corrente. Nao a tinham 
francamente proctamado os Conciiios de Ba- 
silea e Constanca, ultimos que haviam func- 
cionado? 

Em apoio do Cardeal Caetano publicou 
LoSo X imiabulla, coiifirmando suas resolu- 
g5cs, ameagand > Luthero de excommunhito 
quaiido se nao desdissesse publicamente, e 
ordeiiando que a bulla fosse lida ao povo em 
todos os tcmplos de Allemanha. 

Foi entao que iniciou-se a luta. Conhecia- 
se Luthero fortalecido ])elas opinioes das 
massas populares, pela de muitos lidalgos e 
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pelo favor de varies margraves e principes, 
senhores feudaes, que adoptavam suas 
id6as, e animavam-no a progredir na sua 
propaganda. 

Convocou o povo para a pra^a publica, e 
ahi dirigio-lhe pr6dica fogosa, narrando vicios 
e devassidoes da Curia Romana, escandalos 
do Clero, venda de bullas de indulgencia, 
quando o arrependimento provava-se com as 
b5as obras. e nao com dinheiro, mostrando a 
necessidade de resistir a tormenta de simo- 
nias, que padres e frades pratioavam clara- 
mente, e de chamar o proprio Papa a seus 
de veres de pastor evangelico. Saudado en- 
thusiasticamente, langou abulla ascliammas 
de uma fogueira que collocara e que ardia no 
meio da praga. 

Desde logo deixou inteiramente o emprego 
da lingua latina, e em seus escriptos de pole- 
mica religiosa tratou de desenvolver e tornar 
agradavei o idioma da alta Saxonia, e fazer se 
comprebendido por todos. A Luthero deve 
muito a lingua actual allema; foi elle um 
dos seus primeiros e notaveis cultivadores, 
estendendo a da alta Saxonia a toda a 
Aliemanba, e tornando-a nacional e geral- 
mente applicada, permanecendo assim e 
depois com diaJectos as demais variedades 
do idioma allemao primitivo. 

Destacava-se progressivamente Lutbero da 
Egreja Romana a proporgao que publicava 
folhetos de controversia e reclamava como 
tmicas verdades as contidas nos Evangelhos: 
interpretavas segundo sua razao, nao advir- 
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tindo que o sentido particular que Ihe att* i- 
buia destruia a uaidade do catholicismo e 
deixava liberdade aos commentadores para 
a explicagao que quizessem prestar aos livroa 
sagrados. 

Augmeutava se a scisao religiosa na Alle- 
rnanha; ja o Eleitor on Duque da Saxonia, 

diversos magnatas feudaes adoptavara as 
doutrinas de Luthero, expostas com admi- 
ravel logica e apreciada eloquencia. 0 pro- 
prio Imperador Maximiliano coadjuvava o 
Monge que se denominava reformador, no 
proposito de conter as exigencsas de Roma, 
e de oppor obstaculos aos caprichos dos 
Papas. 

Ao correrem assim os acontecimeutos fab 
lecera o Imperador Maximiliano. Reunida a 
dieta em Francfort, elegeu para cingiracorda 
de Allemanha o rei de Hespanha Carlos I, 
neto de Maximiliano. 

Nclo eraum estrangeiro para a Allemanha; 
nascera em Gand, nas Fiandres; com a morte 
do avo succedia ihe no dominio do ducado 
Austriaco. 

Deix >u Carlos imrnediatamente Valladolid, 
e par mar transferio-se de Hes, anha para a 
Fiandres. D'ahi enveredou com ceieridade 
para Aix-a-Capelia. onde coroou-se como 
imperador da Allemanha, tomando o titulode 
Carlos V. 

Nao se illudam os ieitores com o titulo de 
Imperador da A lemanha. Nao a governava 
senao como chefe geral para as importantes 
questoes relativas aos assumptos geraes da 



nagao. Dividia-se ©sta emfendosindependen- 
tes, tendo a sua frente urn Principe com o 
appeilido de Duque, eleitor, a^rgrave, ou 
langrave, leigo ou eccicsiastico. Eram ver- 
dadeirossoberanosem seusdominios. Quaudo 
um d'elles, ou da Casa Saxonica, Sukbica, 
x*\ustriaca, ou Franconica, era eieito Im- 
perador, continuava a governar livremente 
sens eslados particulares, como os demais 
senhores feudaes ; mas geria tambem os 
grandes negocios e inleiesses do imperio. 
Acima do imperador re: utava se a dieta 
composta dosmagnatas feudaes, e uada podia 
o Imperador por si resoiver, sem sua ac- 
quiescencia. 

Lembrou-se LeaoX de recorrer a Carlos V 
para extinguir o schisma rcligioso que se 
propagava. Pedio-lhe sua iniervenga > e ap- 
pellou para seu espirito calholico, para suas 
obrigagoes como rei da Hespanha, a quern 
sens anteriores haviam concedido o titulo de 
soberano calholico. 

Prometteu-lhe Car'os V empregar sua 
influencia e sua autoridade, e convocou logo 
para Worms unspa dieta, incumbida de deci- 
dir as controverAas religiosas. iVlandou in- 
timar a Luthero. que residia em Wittemberg, 
estado da Saxonia, para comparecer e defen- 
der-se perante eila. 

Exigio o Eleitor de Saxonia que o Impera- 
dor assignasseuma carta de seguro para que 
liuthero pudesse estar em Worms livre de 
perseguigoes, e sahir a salvo da cidade. 
qualquer que fosse a resolugao da dieta. 
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Maa<lou l.ho o laiperador. Reunio se a dicta 
ern 1521. C"nr arccerara os Prii^ci; e-s f udacs 
e Lut hero api esentca-se deii< da da men te pe- 
rarue a assernbiea, e pc ran to o Imperador da 
Allernanha. 

Formnl u-se accii;;aQ?o contra Lnthcro de 
tentar alterar a religiao do imperio, de 
formar schismas ecclesiasticos, de affinoar 
en-os contra o dogma e as discijdinas de 
Roma, e de afacar a aw tori da de do Pontiflce. 

Defenden. se [aithero encrgica e eloqnen- 
teraente. Dcclajou ;o conven. ido de. suas 
doutrinas, nao acqniescrndo a retratagOes do 
qiie ha via apregoado em i alavras' e es- 
criptos. Recorreu egualmcnte nara rrova 
dos sons aliegados as escri; turas sagradas, 
que explicou, commentou e interpret \i diffe- 
rentementc dos rens accusadores. Foi con- 
demns'!o pela maioria d s membros da dieta 
como heregee rebelde, e o Imperador auto- 
risado a executar a sen ten ga. 

Protestou o eleitor da Saxon!a contra per- 
seguigoes em Worms, anresentando a carta 
de scguro firmada pelo Imperador. Nao tre- 
pidou Caries V em manterseucompromisso, 
e ordenou apenas a Luthero que se retirasse 
de Worms. 

Tratou o Eleitor da Saxonia de salvar 
Luthero fora das portas da cidade : sua 
carta de seguro referia-se unicamente a ve- 
xames dentro do recinto de Worms. A's es- 
condidas o fez entrar em uma liteira sua, e 
em .ma companhia, seguio para o Ca-tello 
de Wartburgo, onde o poderia asjdar, sem 
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o menor susto de ser perseguido ou vexado. 
Sequestrou-o por este modo em seus es- 
tados, guardando sigillo rigoroso no tocante 
& localidade, a que Luthero se acolhera. 

Na sua solidao de Wartburgo occupou-se 
Luthero com a traducQao da Biblia e dos 
evangelhos na lingua saxonica, que mandou 
publicar e espalhar pela Allemanha, afim 
de que os povos lessem as sagradas escrip- 
turas, e as nao conhecessem como at6 ahi 
somente pelas explicagoes dos padres, que 

conservavam no idioma latino, extranho 
ao vulgo germanico. 

Derramou egualmente manifestos e fo- 
Ihetos explicando suas ideas oppostas as de 
Roma e organisando um corpo de doutrinas 
que se adoptassem a reforma religiosa, que 
elie desde logo tomou a peito desenvolver. 

Adianlava-se muito ja. Cada vez ia mais 
longe em suas divergencias. Formulou pro- 
posicao ad versa k alguns sacramentos ca- 
tholicos e k varies canones; no tocante a 
graga e livre arbitrio. Condemnou as ordens 
monasticas, como asylos de homens que se 
inutilisavam para o estado, e que eram assim 
predestinados aos vicios. Naoacceitou maiso 
Papa como chefe espiritual da Egreja, e exigio 
que todas as solemnidades se praticassem na 
lingua vulgar para que o povo Ihes compre- 
hendesse a importancia. 

Agradaram estas id6as aos povos do norte 
da Allemanha. — Nao Ihes sorria a neces- 
sidade proclamada por Luthero de volver 
aos tempos da pobreza, caridade e bons 
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exempios que tanto haviam ennobrecido 
os primitives representantes do christia- 
nismo ? Nao os exaltava o facto de nao se 
subordinarem mais a um chefe estrangeiro, 
que residia em Roma, tao longe da Aliema- 
nha, e que da cidade do Tibre enviava or- 
dens a capricho para serem executadas em 
um paiz tao distincto de costumes, insti- 
tuicSes, lingua e rapa de homens ? 

Estendia-se o schisma, e passava as raias 
da Allemanha ; na Dinamarca, Suecia e 
Noruega revolucionavam-se os espirifcos 
egualmente. Do norte para o sul da Europa 
notavam-se divergencias profundas, quer nos 
habitos e modos de vida, quer nas tenden- 
cias dos animos ; ja nas instituigoes civis e 
politicas, ja nas aspiragoes a liberdade da 
razao, que antepunha-se geralmente a tra- 
dicQao e a obediencia. 

Crescia ainda o influxo de Luthero com a 
idea de abolirem-se os conventos, e fundi- 
rem-se suas consideraveis propriedades nas 
dos estados, em que se haviam fundado. 

Ailiava-seassim, mister e confessai-o, a id6a 
moral e religiosa o instincto, a cubiga dos 
apetites humanos. 

Nao divisavam os senhores feudaes aug- 
mentos de for tuna na expolinQao de proprie- 
dades dos mosteiros abolidos? Nao eram tS,o 
abundantes de terras e riquezas as confrarias 
ecclesiasticas ? 

For seu ladoexagerando osentido das dou- 
trinas de Luthero, a respeito da fraternidade 
e egualdade, alvorogavam-se tambem as 
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multidoes do povo baixo,, arraia miuda na 
phcase dos nossos classicos.pobres famintos, 
ciososedes, eitado| cent: a afor uaa das clas- 
ses medias e sn. eiiores Nao se npoderavam 
cs serdiores Teudaes que se declaravaui refor- 
mistas los bens dosfra les e asso iagoes reli- 
giosas, los cam[)0 a casas e cuUuras, que 
Ihe.s haviaiu peitencido ? 

Pei'sistiriam os raoHdigos nos sens an- 
drajos e na sua miseri i? 

Romperam em alvorotos, sedigoes e mo- 
vimentos armados ospopuiaresmais infimos. 
Campi nios, que, niais servos quo livres, 
eniii! egavani-sv no amraanlio das terras,-en- 
tenuerain ■ hegada a opportuni ;adede passar 
do estado de penuria para urn a situagao rnais 
favi ra\e!. 

Em muitos pantos da Allemanha exci- 
taram motins, e capitanearam os desordei- 
ros demagogos furiosos ; sao delles rnais 
conhecidos, Thoraaz Munzer, Joao Mathiezen 
e Joao de Leyde. Assolavam-se proprieda Jes, 
roubavam-se egrejas, deva-tavam se pala- 
cios, saqueiav m se ca-as, inoendiavarp-se 
cidades, propagavam se maxim as iramoraes 
de communismo, e hordas de lanaticos at o- 
der vam-se de 1 ^alidades importantes. 

Foi mister empregar a forga publica. Re- 
uniram-se os magnatas e classes medias. Ao 
encaigo d s desordeiros marcbaram tropas. 
Escaramugas, com bates e assaltos. peJejas 
verdadeiras, commelteram-se. Ensopou seo 
solo de sangue, abateram se cidades sob 
ruinas. Muitos mezes durou a luta contra os 
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novos barbaros e selvagens, que fanatisados 
pralio-avam horiendos attenfados. A'smorles 
nos encont os oeguiam-se as execugoes nos 
patibulos, nas fogneiras, nas forcas ievauta- 
daspeiasestradas e [.eloscarnoos, de quantos 
se aprisionavam cornmettendo depredagoes. 
Aos rnilheiL'us pereceiam os ioucos amo- 
tinados e a guerra allcma, denoodnada dos 
Paytanos, encerra feilos execrandos. 

Eslava aban(]oiiada, no en canto, a Alle- 
manha de Carlos V, que, retirado em Hes- 
panha, diiigia d'aihi operagoes miJitares 
contra a FraiiQa. 

Nao se conservou, porem, Luthero no sen 
asyiu deWartburgo. Expoz-so a persegniQao, 
segoindo para Wittemberg. Animava-o o de- 
sejo de coadjuvar os pnncipes e classes 
medias contra os proletarios snblevados, 
cujos feitos elle anailiem tisava. Escreveu 
contra eiles t'olhetos, pregou a necessidade 
de combatd-os e extenninal-os, e concorreu 
poderusamente para restabelecer-se aordem 
e firmar-se a paz pnblica, protestando 
que pela convicgao, e nao pela forga, se 
deviara propagar as ideas sociaes e reli- 
giosas. 

As noticias do que se passava na Alle- 
manha correu Carlos V para o iheatro d* s 
nefastos acontecirnentos. Convocou Dieta 
em Spire, e pedio aos Principes seus avisos 
no tocante ao apasiguar-se a Allemanha, e 
ao pbr cobro ds disddencias religiosas. Re- 
quereu egualmente soceorros contra os 
Turcos, que iuvadiam o Danubio, amea- 
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gavam Hungriae Austria, e d'ahi se arremes- 
sariam decerto sobre a Allemanha. 

Notou-se na Dieta quanto progredira a dou- 
trina de Lutbero : grande parte dos sobe- 
ranos locaes a adoptavam e professavam, 
tendoabolido em suas terras conventos de 
Monges, tornado coata das propriedadesdas 
ordens religiosas, e feito ceiebrar as cere- 
monias sagradas, segundo a reforma procla- 
mada pelo frade de Wittemberg. Nointuito de 
provar pela pratica suas maximas, casara- 
se Luthero com uma freira, chamada Ca- 
tbarina Bohven, e k pouco e pouco firmava 
emfima nova Egreja livre e dissident© de 
Roma, subordinada aos Principes reinantes 
na parte temporal, e sustentadora dos direitos, 
fores e autoridade dos raagnatas, a quern 
cabia o governo dos povos. Affeigoava Ihes 
por esta theoria as boas gragas, reputando 
livre eemancipada unicamente a consciencia. 

Librou a Dieta em divergencias religiosas, 
que magoaram a Carlos V catholico con- 
vencido. Que podia, elle executar para 
conter o movimento denominado da reforma ? 
Tinha de seu lado, na Allemanha, muitos 
poderosos fidalgos. Nao se raostravam tam- 
bem em campo contrario eleitores, prin- 
cipes, e langraves egualmente considera- 
veis ? Ligar-se a um partido nao equivalia 
a considerar-se inimigo do outro ? Nao ha- 
viam declarado os nobres reunidos em 
Passau que se nao submetteriam mais ao 
jugo de Roma ? Nao Ihe convinha no mo- 
mento a uniao de todos os allemSes para 
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defender sens estados da Austria contra os 
Turcos ? 

Astuto e politico como era, guardou no in- 
timo do peito a necessidade que sentia de 
salvar a causa catholica, reservando-se o di- 
reito de livremente operar logo que circums- 
tancias mais propicias se manifestassem. 

Conseguio uma tregua religiosa. Publicou 
a Dieta a doutrina da liberdade das conscien- 
cias, mas, acceito o stata quo de divergencia, 
prohibio a propagagao da nova seita reli- 
giosa. Protestaram, todavia, contra esta 
excepgao k regra geral da liberdade da con- 
sciencia muitos dos magnatas, adherentes 
as id6as de Luthero. Proveio-lhes d^ahi o 
titulo de protestantes, por que sSo conhecidos 
os inimigos de Roma. 

Logrou Carlos V com estes ajustes con- 
ciliatorios auxilios alIemS,es para combater 
os Turcos, e expellil-os da Hungria, bem 
que nS,o deixariam, quando vencidos, de con- 
tinuar a occupar os paizes situados no longo 
do Danubio e as costas orientaes do Adriatico. 

Alcangado que foi o al vo, k que se propunba, 
e coroado Imperador pelo Papa na cidade de 
Bolonha, introduzio e agglomerounaAllema- 
nha forgas hespanholas, flamengas e italia- 
nas, pretextando com este appoio dirigir a 
guerra contra Francisco I de Franga e So- 
limao 11 da Turquia. 

Sem o auxilio estrangeiro como pesar no 
imperio, e proseguir no desejo ardente que 
sempre nutrira de submettel-o a obediencia 
espiritual de Roma? 
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Finnava-se, no entanto, Leao X. Varios 
Pontifices ciogiram a co: 6a R mana. Fracos, 
porern, diauto dos vicios que desacreditavam 

\ a Curia c o clero, nao provideiiciararn de 
modo a arrancar pretextss e razees k dis- 
sidencia promovi ia na Alleraanha. 

Dous carupos ad versos dividiam a Al- 
leraanha, c :uao^ ja era forgas raateriaes e 
influe ncia raorai, caiholicos e protestantes, 
e dehcada tornava-se a posigao do Irapera- 
dor. agora que resolvera domar o segundo, 
e restabeiecor a religiao cathoiica era todos 
os seus estados. Apoiado na raaioria dos 
Baroes feudaes publicou, era 1536, editos pro- 
hibiudo a propaganda do culto Lutherano, 
e trafando a Ailemanha como a Hespauha, 
onde curvara e exterminara dissidentes re- 
iigiosos como consFguira com os politicos 
coniinuaeros de Toledo, que completamenle 
esmagara. 

Reunirani-se, porera, muitoschefes protes- 
tantes, e forraaram uraa liga defensiva, e of- 
fensiva coai o litulode Samalkade. Em 1544 
achavam seAfrente de tropas regulares con- 
sideraveis, e declaravara posiiivaraente que 
sustentaria, a causa da liberdade da con- 
sciencia. 0 Eleitor da Saxonia e o burgrave 
de Hesse toraarara o comrnando das for gas, 
e ousarara affrohtar a Carlos V. 

Que poderiara conseguir qnando o Impe- 
rador apoiava-se ja em tropas estrangeiras 
acosturaadas a discipiina e a extrategia, ex- 
periraentadas em guerras mais difficeis, e 
commandadas pelo Duque d'Alva? 
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Dous combates, que Cai-los V dirigio-Ilies 
deram-lhe complela victoria. Derrotados os 
protdstantes, cahiram prisioneiros em poder 
do hnperador os mais temiveis dos- seus 
aiversarios. Publicou entao Carlos V de- 
cretos punindo com peoas rigorosas os pro- 
selitos das douirinas do Luthero, condem- 
naiido o chefe refoj'mador, e prohibindo a 
adopgao de seu culto aos povos e nobreza do 
imperio. 

Peiiso i Carlos V qua subjugava inteira- 
nieiile a /Vllemauha. Deveria'd'ahi por diante 
obedecer-iiie subaussaQiente' como a Hespa- 
nba. Quem ousaria levantar-se mais contra 
sua vpnlade ? Nad ostavu em saas maos obri- 
gaba a obedecer de novo h Roma, c abau- 
donar o culto lutherano ? 

Illudem-sc, porem, os mais 'experimentados 
mestres. A opposicao religiosa na Allemanha 
procedia dascrenoas religios is, das c mscien- 
cias agitadas. Es )a]hara--se pelas massas 
populares, ganliara ciiades e campos. 0 
Norte estava irtteralrneutd revolvido pelas 
ideas propaladas nos escripto , de Lutliero. 
Nao se queixavam, aiemd'isto, os Allemaes 
de que se tiiiliam empregado tropas estran- 
geiras-, coutranameule aos compromissos to- 
rnados por Carlos V quando eleito Imperador? 

Comquauto se trausferissem as tropas de 
Carl'V para o tbeairo da guerra em Fran- 
ca, enleuderarn os protestantes queera tempo 
de provar que religioes se nao impoem pela » 
forga, c torpas esti ameiras. Rcuniram-se em 
coueiliabulos secretes, tomando n'elles logar 
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aquelles mesmos que nao tinham intervido 
na liga de Samalkade e nem adherido ao 
culto protestante. 

Tranquillo e vanglorioso partira Carlos V 
para Inspruck, no intuito de vigiar e dirigir 
d'ahi o Concilio Ecumenico de Trento, que 
por fim conseguira do Papa que fosse convo- 
cado e reunido em sessoes solemnes. 

Aproveitaram seosadversariosda occasiclo 
e da occurrencia. A' sua frente collocou-se 
Mauricio da Saxonia, parente do eleitor que 
Carlos V aprisionara em corabate, e que re- 
colhera a um castello fortificado. 

Juntou um exercito, e partio accelerada- 
mente para Inspruck. 

Acbava-se entao Carlos V acabrunhado 
pela molestia de gota, que costumava insul- 
tal-o Desprovido de tropas, porque nS,o sus- 
peitava novos levantamentos na Allemanba. 
Ao receber noticia de que contra elle mar- 
chava Mauricio da Saxonia, reconheceu suas 
imprevisoes, e temeu ser apanhado e preso 
por surpreza. ComeQava uma noite tormen- 
tosa ; chuvas abundantes alagavam o solo ; 
agglomeravam-se neves, flagellavara frios, 
agoutavam ventos impetuosos. Conservar- 
se em Inspruck nao seria um perigo, um 
risco lamentavel ? 

Sem que se abrisse com seus intimos, e 
guardadas todas as reservas proprias do seu 
caracter, emquanto a cidade dormia, intro- 
duzio-se em uma liteira sabio do palacio 
acompanhado apenas por criados fidelissimos, 
e deixada a povoagao enveredou por entre as 
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montanhas em direcQSo a Trento. Tomou 
caminhos esguios e tao difficultosos por entre 
os morros, e atravez dos gelos que cobriam 
a terra, que fui obrig^do a mandar accender 
archotes a fim de nao perder-se nos precipi- 
cios que atravessava. 

Aochegar Mauricio 4 Inspruck, logo no 
dia seguinte, ja nao encontrou o Imperador, 
e nao ousou perseguil-o na fuga que empre- 
bendera. Escapira-lhe o astuto adversario, 
que Mauricio anceava segurar, no pro- 
posito de coagil-o a desislir de absolutis- 
mos na Allemanha. 

Em Trento assustado o concilio dos Padres 
da Egreja, suspendeu suas sessoes, e muitos 
abaudonaram a cidade. Dirigio-se entao 
Carlos V para territories da Carinthia, 
e comprehendeu que Ihe convinha assentar 
pazes com os protestantes da Allemanba, 
e cunceder-lhe todas as liberdades religio- 
sas, Nao mingoaria sua posigao e ceu pres- 
tigm, nas guerras ainda travadas contra 
a Franca, a perda das numerosas forgas 
com que os allemaes podiam coadjuval o ? 

A Pas>au, e a assernbPa ahi reunida de 
muitos principes e eleitores, mandou diplo- 
matas, que assignassem uma convengao, 
estabelecessem a paz religiosa na Allemanha, 
e auctorisassem o exerci iode todos os cultos. 
A Dieta que po-drriormente se installasse em 
Ausgsburgo, caberia sanccionar o accordo. 
Morreu, n'este entretanlo, Luthero em W.t- 
tenberg, no anno de 1546. Deixava, senao 
concluida, pelo menos muito adiantada a 

A HI^TORTA E A LEGENOA 19 
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obra de uma nova seita religiosa. Aceitavam- 
se suas doutrinas na maior parte da Alle- 
manha e nos reinos scandinavos. Fundava-se 
sua egreja sobre o reconhecimento da divin- 
dade de Jesus Christo; respeito aos seus apos- 
tolos ; acceitagao dos mysterios primitivos 
por elles apregoados ; certeza da revelaoao ; 
adopgao de dous unicos sacramentos : o do 
baptismo e o da eucharistia ; gragas, officios 
divinos ena lingua vulg ir; aboligao dos con- 
ventos, do celibato e de abstinencias e jejuns; 
negagao da auctoridade do Papa, e condem- 
nagaodoscanones, disciplinase dogmas con- 
trarios aos Evangelhos como elle os inter- 
pretrava 

Ja tambem entao pela Suissa, Paizes 
Baixos, Escossia e Franga propagara-se 
suaescok, mais distanciada porem de Roma, 
mais radical, e fundada em Genebra por 
Zvinglio e Calvino ; e na Inglaterra predo- 
minava tambem com o titulo de Anglicana, 
imposta por Henrique VIII, e que manifes- 
tava-se no entanto mais approximada da 
religiaocatholica nos dogmas, nas disciplinas 
enasjerarcliias dos cargos ; derivadas todas, 
todavia, da primeira, que Lutbero levantara 
na Allemanba. 



Diogo Alvares, o Caramuru 

Nao escapou a historia do Brazil a legen- 
da I Bern quo modernissimo o paiz, e uma 
colouia quasi desconhecida. ahi mesmo 
unirarn sea ficgao ea verdade, addiccionou- 
se a factos o colorido da fanta-ia, e a uns 
annexaram se episodios que se haviam veri- 
ficado em outros. Ja no livro, publi ado em 
184d, sob o titulo de Plutarco Brazileiro, ti- 
tulo que trocamos na segunda e tei-ceira 
edigao—subsequentese muito maisc >rrectas 
e augmentadas, pelo de—Vat-Qes iUastres 
do Li' aziL durante o§ tempos eoloniaes, tra- 
tamos succintamente de mostrar as inven- 
^Ses e falddades, que os chronistas autigos 
unisonamente repetiram, copiando-se uns 
aos outros, a respeito de Diogo Alvares, 
chamado o Caramuru. Alargando agora 
nossas observagoes, tomamos a peito 
reduzir a historia a seus termos veridicos. 

Descoberto o Brazil em 1500, comegaram 
os Portuguezes a visital-o e explorai-o. 
Armadas que seguiam para as Indias alon- 
gavara a viagem, fugindo as calmarias da 
Afri a refrescando nas costas do coruinente 
que o acaso Ihes offerecera na America, e 
singrando depois em direitura aoCaboda 
Boa Ps teranga. Visitaram-no, por este 
modo, capitaes iliustres, como AlLmso de 
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Albuquerque e Tristao da Cunha. Appare- 
ciam egualmente em suas costas caravellas 
mercantes, que partidas dos p . rtos de Por- 
tugal buscavam madeiras, particularmentc 
o p^io Brazil, de que seu solo abundava, 
algodao, aves e animaes estravagantes, 
praticaudo um commercio mais ou menos 
lucrativo. Apos os priraeiros que o avista- 
ram correram tambem especuladures Nor- 
mandos e Bretoes, que travaram relagoes 
com os gentios Nao faltaram logo esqua- 
dras enviadas expressamente por D. Manuel 
e D. Joao 111, destinadasa limpar seus mares 
de embarcagoes pertencentes aos outros 
povos da Europa, appellidados pelos portu- 
guezes invasores e piratas. 

Travaram frequentes vezes combates mor ■ 
tiferos; posto que quasi sempre victoriosos 
os Portuguezes por se firmarem em naos de 
guerra, quando os Francezes empregavam 
exclusivamente navios particulaies e mer- 
cantes, e nao recebiam auxilios de seu 
governo; nao ! aro estes cantavam tambem 
triumphos, aprisiouando e queimando navios 
portuguezes. depois de Ihcs roubarem o car- 
regamento e truci larem-lhes as tripolagoes. 

Narram os annaes de Franga onsadias e 
faganbas dos marinheiros de Dieppe, Hon- 
fleurs e Ruao; um Ango, um Palnier, um 
Cousin disciplinavam gente, aproveitavam 
navios eosremefdismparaascostasdoBrazil, 
de onde recebiam em trooo mercadorias pro- 
veitosas. 

Naofaltavam, pois, difficulda ies e perigos 
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a Portugal, e aosportnguezes, diantedasarro- 
jadas temer dades de francezes. Occupado o 
rei com as Indias, que Jhe mereciam mais 
cuidados, appl cava, no entanto, meios di- 
plomaticos, e entendia se, por meio de em- 
baixadores e agcntes, com os monarchas 
francezes, para que estes prohibissem a 
seus subditos navegagao nas coslas Ameri- 
canas que a Portugal pertenciam. 

Estimavam-se, felizmente, os reis e esme- 
ravam-s ; em praticar mutuas concessoes 
para manteivm a amizade que os Jigava. 
Apezar, po em, das ordens expedidas pelo go- 
verno de Franga, Normandos e Bretoes per- 
sistiam em incommodar os Portugnezes, e 
jci iam os lugiezes seguindo-lhes o exemplo. 

Atormentado D. Jo do III com os dissabores 
que Ihe causavam acontecimentos tao cons- 
tantemente repetidos engenl ou colonisar e 
pov^at'cis terras braziieiras. N 'intuitode me- 
Ihor garan ir seu direito contra i:iv soes es- 
tran!jas dividio-as o i doze donataiias here- 
ditarias que, mi mstor dos an igos feudos 
europdps, concede u a fi da Igos e predilectos 
da corte com obrigacao de occupal-as, po- 
voal-as, e go\ ernal-as,, for mando nucleos de 
portugnezes ligados aquera ealerri dooceano, 
e que mutu imente se auxiliassem. 

Em jiianto cuidava Portugrl de assegurar 
e estender suas conqaistas no novo mundo, 
nao se contentava Hespanha com as terras 
que desc 'bria no centio da America ; e^for- 
gava se persevcantemente em abrir cami- 
nho para as Indias, objecto primarlo e prin- 
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cipal de suas emprezascomegadasdesde 1492. 
Enviava. uns apos outros, navegadpres para 
o sul da Imha equinocial, e tinhaj&attingido 
4s alturas d » Rio da Prata, sem qne tives- 
sem aim la descoberto a passagem desejada. 

Nao era natural que umou outronavio de 
tantos qneja devassavam esses mares nau- 
fragasse e em terra se salvassem pessoas da 
tripolagao ? Nao sabemos egualmente que os 
navios de guerra abandonavam nas praias 
selvagens nao so os condemnaflosa degredo. 
que a bordo traziam como tarn be m os que 
se incumbiam de conciiiar os indigenas, 
apremier-lhesa lingua, e servir no future de 
interpretes e intermediarios? 

Nao podeiiam alguns d'elles salvar-se da 
brutalidade antropopbaga dos habitantes, 
posto que na maiorparte Ihes servis-em de 
pasto e regalo nas suas festas hofrorosas, 
em que cortavam aos pedagos os coruos dos 
prisioneiros, e alegremente devoravam Ihes 
as carnes ? 

Exami a nob os annaes, document os e es- 
criptos anti os officiaes e pai ticulares, con- 
seguimos a. prova de quo bastante luropeos 
viviam iraiiquiliamente entre os gentios, 
adopiavam-lhes os costumes selvagens, e 
serviram nosteriormentenosnavegan es para 
conciliarera uns e outros, invasores e inva- 
didos. 

Deixando de minuciar quantos dostes 
factos < hegaram a nosso conhecinlento, e 
reduzinclo as pesquizas ao individu appel- 
lidado Carammu, deparamos na collecgao 
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do illustrado geographo castelhano, Navar- 
rete, a primeira noticia extrahida da relaQS,o 
de Avila ; nel!a se affirma que em 1526, na 
Bahia do Todos cs Santos, encontrara o 
commandante da nao hespanhola S. Ga- 
brid um christao, que dizia que alii se per- 
deracom o navio, em que estava embarcado, 
havia ja quinze annos. 

Segue-se na ordem chronologica a dec i da 
de Joao de Barros, asseverando que pouco 
mais on menosno mesmo anno Rodrigo da 
Cunha descobrira um portuguez na Bahia, 
tao seivagem como os novos compntriotas e 
amigos que adquinra, e que naqueilas terras 
escapara naufragando. 

0 ro eiro de 1531, escripto por Pero Lopes 
de Souza, e publicado em nossos dias, con- 
firma as anteriores narrativas. 

Navegando sob o commando de seu irmao 
M.irtun ACfonso de Souza, que fora incum- 
bido de expellir das costas e mares os pi- 
ratas fr mcezes, refere que, ao desembarcar 
na Bahia de Todos os Santos, apparecera- 
Ihe um portuguez chamado Diogo Alvares, 
quo vivia, ha cerca de viute e dous annos, 
em paz com os indigenas e que di'U larga 
razao de tudo quanta podia entao interessar 
aos Porluguezes. y 

No seu estimado livro das cou-as do 
Brazil narra egualmente Gabriel Soares que 
em 1 ;38 Francisco Pereira Cout.inho d na- 
tario da capitania comprehendida entre a 
foz do ; io S. Francisco e-'o porto de Santo 
Antonio, ao sul da Bahia de Todos os Santos, 
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tratando de fundar sua residencia e po- 
voaQao, descobrira urn porfcuguez, casado 
com gentia, e que se chamava Diogo Alvares 
conhecido, todavia, pe!o de Caramuru, nue 
iiie ha via m dado os gentios. 

Accrescenta Gabriel Soaros que Dioo'o 
Alvares, naufragado, ha via rauitos annos, 
segundo o dizia, prestara bons servigos con- 
ciliando. ao priucipio. os indigerjas com os 
portuguezes, hoi Coudaho desgragadameate 
e apezar das intercessoes de Diogo, viclima 
da barbaria dos indigenas, que Ihe mo- 
veram guerra e o expellirarn da Bahia para 
a capitapia visinha dos Ilhdos. 

Voltahdo depois na persuagho de que ha- 
viam meihorado suas reiagoes com os 
lupmambas, segundo ihe armuiiciava Dioo-o 
Alvares, naufragou na ilha de itaparica, 
101 preso e devorado, com dfetos com- 
panheire^ peios antropopiiagps indigenas. 

Voixida entao a capitania a Coroa. nao 
a cede.u mais D J.iao III a particul ren Man- 
dou deiia empossar-se Thome de Souza 
nomeado primeiro governador gerai do 
Brazil, e estabelecer-se a capital dos es- 
tados colomaes na B - hia de To'dos os Santos. 
Vivm am !a tranquiliaraente allio psnuguez 

.;d0 diva res, em 1549, e eile servia de 
interpreie a T tamp de Souza nas relagoes 
que j rocurava estreita- corn os gentios, con- 
rorme cornrnunicava para Portugal. 
^Tenms, pois, pot- averiguado. diahte de 

lao importantes doeumentos, que se tratava 
do mesrrio homem, descoberto no meio dos 
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indigenas, desde 1526, naufragado em 1510 
ou 1511. e que alii persistira constantemente, 
e coa ijuvara os portuguezes na sua erapreza 
de colunisar as terras. 

Quern era, porera, Diogo Alvares ? Apenas 
de poucos documentor antigos nos chega leve 
noticia que se podera considerar veridica. 

0 padre Simao de Vasconcellos foi o pri- 
meiro escri.ntor quo delle tratou pelb mciado 
do seculo XVfi Diz apenas que'era do ori- 
gem descoriheci ia. Balthazar Telles, Jnboa- 
tao., Brito Freire. Be-, edo e Vicente do Sal- 
vador nao inve-tiraram a queslao, o repe- 
tirara as declarapoes de VascoudelloPero 
do Campo Tourinho, donatario da capitama 
de Porto Seguro, em offic o a El-Rei, datado 
de 18 de Juiho de 1516 e qu existe n Torre 
de Tombo em LTboa, o infitula Gal logo. 
Cartas dos primeir s jesuifas que o conhece- 
ram na Bahia o chamam taftibem de Gal- 
lego. 

Nao podemos saber se o appellidarr.m Gal- 
lego por tor nascido efTectivamente na Gal- 
liza, ou porque uso gem I era enlao em Por- 
tugal chamar- e tambem Gallego aos natu- 
raes da pr vincia do Minbo, co ch ada 
aqir Ha pro vincia bespanhola. Qua! iuej* das 
duas conjecturas torna-se razoavel, convin- 
do todavia, notar que Navarrete i efere que 
entro os papeis de Simancas e icontrara a 
prova de quo urn navio castelhano de Co- 
runba^ nanfragara na Babia. no correr do 
anno^de 1510, p rtoneente aesquadade Diogo 
Garcia, a qualse dirigiaao Rio d;i Praia. Nio 



— 298 — 

parece mais provavel que desse naufragio 
escapasse Diogo Alvares, e que fosse real- 
mente GalJego ? 

Repr.iduzem ainda os escriptores portu- 
guezes citados a noticia de que vivia aman- 
cebado com umagentiachamadaParaJua^su, 
bem que, segundo os costumes dos gentios, 
conta. se como c mcubinas outras muitas mu- 
Iheres selvagens. 

Sumraariaiido Gabriel Soares varios e pit- 
torescos iucidentes na Listoria dos descobri- 
mento-, ccupagao e colonisaQao do Brazil 
pelos portuguezes, enumera o achado de 
Diogo Alvares, no raeio dos Tupinamba^ da 
Bahia ; o de Joao Ramalho vivendo em paz 
e ainiz-.de com os Goyanazes, deS. Vicente, 
e o de urn bacharel e de alguns hes pan hoes 
encontrados em Cananea ; falla egualmente 
de urn c istelhano existente na Parahyb i do 
Norte. para, onde os francezes tratavara de 
fllrigir-se de o eferencia a Bahia, desde que 
o governo de Thome de Souza os conJeQou a 
expeilir desias paragons. 

0 castelhano adaptara-se i t iramente 4 
vida dos P li uares, donos da terra no dizer 
de Gabriel Soares. Indo porem a Pa ahyba 
os portuguezes, assustado fugio em na- 
vios normal id s para a Franca afim de que 
os [ortuguezes nao tirassem vinganga de 
suas relagoes com os francezes. 

Nad a mais re vela m cartas, documentos, 
escriptos e tradigoes. A legenda, porem, que 
6 urn eafeite para alfeigoar e interessar os 
animos populares, que e fiiha da fantasia, 
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que erradamente se reputa patriotica, porque 
realga ou os individuos a quem se applica, ou 
os successes e factos, que se narram, a le- 
genda, quer como ornato, quer como pura 
ticQao, nao se esqueceu de formar-se. desen- 
volveivse, e aJliar-se ao incidente relative a 
Diego Alvares. 

0 prirneire escriptor conhecido que deu 
curse as legendas annexas a este episodic 
historico foi o je^uita Sirnao de Vascoucelios. 
Na sua chrouica nao iiesita em declarar que 
elle partira para Franga, em erabarcagoes 
normandas, levandp a censorte gentia, deno- 
minada Paraguassu ; fora anresentado a 
corte dos monarcbas, que o acolheram be- 
nigna e ferverosamente, e Jbe prestaram na- 
vies em quo regressasse para Bahia, no pro- 
posito de faciiitar e auxiliar as relagoes dos 
francezes coin os indigenas da terra, promo- 
ver-lhes o commercio, e quiga preparar para 
a Franga a nosse do continente. Derivaria o 
episodic de alguma vaga le^endaou tradigao 
popular t Nao parece mais pruvavei que 
aproveitou-se Sirnao de VasconcelL s deque 
Gabriel Soares referira acerca do castelhano 
da Parahyba da Nor to, e applicou a Diogo 
Alvares o que a este era peculiar? Nao per- 
cebeu que seria impossivel que conlinuasse 
a viver pacifica e amigavelmente entre por- 
tugueze.s quem tivesse de boa ou ma von- 
tade entreiido relagoes tao estreitas com pi- 
ratas c uno se reputavam entao os francezes, 
inimigos da [iatria ? 

Copiaram-no unisonamente, e sem criterio 
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e nem escrupulo, os subsequentes chronistas, 
Brito Freire, Jaboatao, Berredo, e Balthazar 
Telles. Adiantou-se ainda mais Sebastiao da 
Rocha Pitta, nascido na Bahia, e aulor da 
priineira historia do Brazil, escripta e publi- 
cada no seculo XVIII, obra alias raeritoria e 
preciosa, sob varios pontos de vista: ornou 
Rocha Pitta o episodio com bastantes fibres 
de rhetorica, accrescentando Ihe circumstan- 
cias novas e todas de fantasia. 

Nao fora Diogo Alvarea, na opiniao de Pitta, 
um marinheiro ou homem ruslico e desco- 
nhecido, como se dizia, e rhenos umGalicgo: 
ele-o a cathegoria de nobre, declara que 
nascera em Vianna do Minho e pertencia a 
familia fid alga. Conta que em Franga rece- 
bera honrarias dos reis, e Paraguassu, sua 
con-^orte, fora baptisada com o nome de Ca- 
tharina. tendo a pia por madrinha Catharina 
de Medicis, casada com Henrique 11. Naq se 
cria assim uma esti/pe illustre. que gloria a 
patria e a familia, ao mesmo tempo que 
desenvolve um romance interessante ? 

Apropriado assumpto para ppetas I Nao o 
desprez >u o eximio cantor brazileiro Santa 
Rita Durao, em fins do seculo pas-ado. Ca- 
ramuru converte-se em pef sonagem distin- 
cto, em protogonista insigne, em heroe res- 
peitaveU Paraguassu brilha a sen lado, e 
correm apos elle doudas de amor as genlias, 
ciumentas da que fora objecto de sua predi- 
lecgho Brilha o episodic da morte de Moema, 
todo da imaginagao do poeta. como joia 
de valor mais primoroso. Eacanta era geral 
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o colorido derramado em tao pequeno 
poemeto, que honra, e muito, o nome do 
autor g a litteratura patria ! 

Resultoude todo esse ramalhete da legen- 
da, que atd nossos dias acredita-se em mui- 
tas das circumstancias fantasiadas, e que 
encontrara-se em alguns compendios des- 
tinados a instrucgao da mocidade descriptas 
como historicas, iliudiado assim os animos 
populares com erros prejuclicialissimos. 

Raciocinernos um pouco, e tudo desappa- 
recera como chimera. 

Quando teve Jogar a apregoada viagem 
de Diogo Alvares a FranQa^ Reinou em 
Franga desde 1499 at6 1515 Luiz XII casado 
com Anna da Bretanha; de 1515 a 1547 
Francisco I, cuja consorte chamava-se 
Claudia ; subio ao throno somente em 1547 
Henrique IF que esposou depois a Catharina 
de Medicis. 

Ate 1547 nao podia ter logar a viagem, 
porque nao apparece rainha franceza appel- 
lidada Catharina. 

Documentos officiaes e todos os escriptos 
asseveram alem d'esta circumstancia que, 
naufragado Diogo Alvares, ao que elle pro- 
prio dizia, em 1510 ou 1511, visto em 
26, 31 e annos seguintes na Bahia, ahi 
sempre permanecera e ainda fora encontra- 
do em 1548, ao tomar Thom6 de Souza conta 
do governo. Nesse intervallo de tempo, nao 
eflectuou pois viagem a Franga e nem 
possivelella ihe fora Percebeu-o RochaPitta, 
e por isso imputou a viagem a annos poste- 
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riores no proposito de encontrar uma rainha 
Catharina em FranQa. 

Verifica-se. no entanto, perante todos os 
escriptos e documentos portuguezes da 
dpoca, que durante o governo de Thom6 de 
Souza continuou Diogo a residir na B ■ hia, e 
ahi falleceu pouco tempo depois, deixando 
numerosa prole. Antes nao se realizara o 
facto, e depois tornara se impossivel. Dos 
documentos e escriptos portuguezes que 
subsidiam e esclarecem a historia, nada 
resulta que preste o mais pequeno indicio k 
legenda. 

Cumpre accrescentar ainda que tanto D. 
Manuel como D. JoctoIII entretiveram sempre 
agentes officiosos e secretos na Corte de 
Franga, em razao dos insultos dos Norman- 
dos as c stas do Brazil; reclamavam a todo 
o momento contra as suas expedigoes, e vi- 
giavam-nas para repellil-as. Nos archives 
da Torre do Tombo deparam-se notas e 
communicagoes mandadas de Pariz. Como 
nem uma falla da ida de Diogo Alvares 
a Franga? De minudencias inferiores tratam 
e porque calariam este episodic que mais 
devia-ihes chamar a attengao ? 

Mais valentes provasauferi; emos indagan- 
do escriptos. memorias e chronicas francezas. 
Nem um documento d'elles e da epoca refere- 
se a semelhante evento, que seria de impor- 
tancia para a Franga, tanto mais que os le- 
gendarios portuguezes attribuem oscarinhos 
e favores do rei francez ao desejo e inteatos 
de apoderar-se do Brazil, para o que pres- 
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t^ra uma nao, em que Diogo e Paraguassu 
regressaram para a Bahia. Mencionam as 
memorias francezas viagens dos norm .ados 
e bretoesao Brazil, lutascom os portuguezes, 
descripQao de victorias e desastres, estado 
de carregamentos para a Franga, numero 
e qualidade dos indigenas, festas que se 
tributavam, aos que se conduziam para a 
Franga, e curiosidade que elles excitavam 
Quando verdadeiros fossem, a viagem do 
Diogo Alvares a Franga e o baptismo de Pa- 
raguassu perante a corte de Henrique II e 
sob a protecgao da rainha, cujo numetomara, 
porque deixaram os francezes de noticiar um 
facto tao relevante, superior a pequeninas 
circumstancias.que Ihes nao esquecem ? Nao 
6 tambem sufficiente para comprovar que a 
Franga nunca fora Diogo Alvares, ease es- 
cripto, publicaJoem 1550, em Ruao, repro- 
duzido e commentado pelo laborioso litte- 
rato de nossos dias Ferdinand D6nis, recon- 
tando festas celebrada, na capital da Nor- 
mandia, em que gentios do Brazil, da tribu 
dos Tupinambas, appareceram em numero 
notavel. capitaneados por seus caciques, e 
executaram scenas burlescas da sua vida 
domestica, e de seus costumes extravagan- 
tes ? 

Indyno nenhum se depara portanto nas 
cbromcas e documentos francezes a respeito 
de tal incidente. 

Estava reservado aos posteros, ja distan- 
ciados da epoca, inventar aventuras fabulo- 
sas, Rsse direito so aos poetas e legendaries 



— 304 — 

compete, e como ficgao pode ser aproveitado 
por escriptores de fantasia, e nunca pelos 
que ambicionam as glorias de historiadores. 

Notavel e egualmenteque nem perceberam 
os credulous chronistas portuguezes que o 
nome de Catharina derivaria de preferencia 
do da rainba de Portugal naquelle periodo. 
Catharina consorts de D. Joao 111 e regente 
apos sua mprte durante a minoridado de 
D. Sebastiao, isto e, desde 1531 at^ 1557. Nao 6 
mais crivel que senhores os portuguezes da 
Bahia casasseni religiosamente Diogo Al- 
vares e Paraguassu e trocassem entao o 
nome desta pelo de Catharina, era raeraoria 
de sua rainha ? 

0 que sedeye admirar e que a Diogo Al- 
vares se applicasse a legenda antes que a 
JoSo Ramalho, ou a quaesquer outros eu- 
ropeus naufragados, que se encontrara no 
Brazil, yivendo tranquiilamente no meio dos 
selvagens e t&^dq-lhes adoptado os costumes 
e modos de existencia. 

Muitas deveriam tersido as victimasdosan- 
tropophagos, que se regalavam com os corpos 
retalhados dos inimigos, colhidos em guerras, 
encontrados por eutre brenhas ou per- 
didos nas praias, Felizes os que conseguiam 
domar-Jhes as furias e voracidade, empre- 
gando estratagemas. Mais importantes ser- 
viQOS prestara, no emtanto, Joao Ramalho, 
na colonisapao da capitania de S.Vicente, em 
1532 ; mais efficaz influxo elle exercia entre 
os Goyanazes. que, como seu alliadoe amigo, 
o nacionalisaram. NSo conseguira verdadei- 
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ras pazes entre os indigenas e os Portugue- 
zes ? Nao coadjuvara efficazmente a Martim 
Affonso na edificaQao de S. Vicente, e logo 
depois na de Piratininga, em cima dos morros, 
na localidade em que pouco mais ou menos 
actualmente assenta a cidade de S. Paulo V 
Diogo Alvares pre.stou na Bahia servigos e 
bons servigos aos Portuguezes, mas nao pode 
aicangar relacional-os amigavelmente com 
os Tupinambas, que persistiram em guerras 
e escaramugas inmterruptas. Sob este ponto 
de vista merecia menos dos Portuguezes que 
Joao Ramalho, e nem entre os gentios com 
quern vivia gozava da importancia que ad- 
quirira o araigo dos Goyanazes. 

Nem mesmo a interpretagao que geral- 
raente se presta ao nome de Caramuru, por- 
que era conhecido entre os gentios, compro- 
va-se de modo a excluir duvidas. 

Homem de logo declaram diversos auctores 
que o vocabulo exprime ; usava de espin- 
garda, e com polvora e bala produzia estron- 
do e clarao ao disparar a arma. Custa a cr^r 
que um naufrago pensasse em salvar a es- 
pingarda e pudesse conservar polvora e baia 
para amedrontar os indigenas, e applicar-se 
a cagadas e a guerras contra as tribus visi- 
nhas e adversas, como a legenda pretende 
que praticara Diogo Alvares. Nao apparecem 
tambem explicagoes de outros escriptores 
acerca da palavra—Caramuru—como signi- 
ficado de Dragao sahido dos mares ? Nao 
afflrmara, egualmente Claudio de Abeville, 
Jaboatilo, Fernando Diniz e varios conhece- 
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dores da lingua dos gentios que significa ex- 
clusivamente morea, peixe encontrado entre 
cavidades e pederneiras das praias e da fa- 
milia das enguias ? Nao fora ahi achado 
naturalmente pelas extensas praias o nau- 
frago Diogo Alvares ? Nem a origem do 
sobrenome Correa pudemos descobrir. Em 
seu tempo nem um escripto assim oappellida. 
Diogo Alvares somente chamou-se em vida 
o naufrago, como adquirio augment© de 
nome ? E muito tempo depois de morto V 
Nao sera esse sobrenome tao de inven^ao 
como o epitaphio que mais de um seculo de- 
pois da morte de Paraguassu se Ihe collocou 
no tumulo, asseverando que elia era rainba 
e dona da terra, e a cedera a coroa portu- 
gueza ? 

Cumpre aproveitar a occasiao paraexplicar 
tambem as razoes por que se trocou o nome 
da terra descoberta ou melhormente achada 
por Cabral, e a qua! elle intitulara Vera- 
Cruz, nome trocado ao depois pelo de Santa 
Cruz, e por fim desapparecido diante do de 
Brazil, que Ihe ficou, mao grado dos Por- 
tuguezes conquistadores. A prioridade do 
descobrimento effectuado por Pinzon, mezes 
antes de Cabral, considerou o governo Hes- 
panhol acaso, e declarou que sendo em terra 
que devia pertencer a Portugal, a esta nagao 
cedia quaesquer direitos que Ihe coubessem. 
Nao se suscitaram, pois, duvidas e nem con- 
thctos, apezar de ser o Brazil avistado, e 
mesmo empossado antes por Pinzon, em 
nome de Hespanha. 
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Desenvolvendo desde logo os Francezes 
mais ou menos regular navegagao pelas 
costas e formando seu melhor commercio a 
madeira que Ihes proporcionava e aos Por- 
tuguezes maiores vantagens, e que appelli- 
davam Brazil, por causa de ser vermelha 
como brazas de fogo, e de produzir uma 
tinta encarnada de precioso valor, madeira 
que anteriormente a Europa recebia das In- 
dias por via do Egypto e da Syria, persistiam 
no entanto em chamar ao paiz Brazil, e 
em cartas geographicas que espalhavam 
por este titulo faziam conhecer a terra. 

Que importava aos Europeus que o dono 
chamasse a sua propriedade differentemen- 
te ? Desde o principio do seculo corriam map- 
pas geographicos fabricados em Franga e 
Alleraanha, ■ desenhando o paiz como uma 
ilha e sustentando-lhe a denominagao de 
Brazil. Nao se sabia ainda na Europa que a 
America formava um continente proprio, 
separado da Asia, correndo do polo sul ao 
do norte. 

Eram por todos os povos reputadas Indias 
Occidentaes as terras que os Hespanhoes, 
Portuguezes e Inglezes haviam descoberto 
ao occidente do Oceano Atlantico, e que os 
Francezes e ate os Hollandezes trataram 
logo egualmente de visitar em procura de 
riquezas e aventuras. Nao se conjecturavam 
todos os descobrimentos anteriores na Arae* 
rica, ilhas separadas da Asia, e derramadas 
por suas costas em maiores ou menores 
distancias ? 
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Bern que em seu tempo ainda os governos, 
os povos e os escriptores portuguezes por- 
riassem em chamar sua conquista de Santa 
Cruz; apezar de que o famoso historiador 
Joao de Barros, infeliz donatario de uma das 
capitanias doadas por D. Joao III, estigma- 
tisasse com sua voz poderosa os ignorantes 
e teimosos, que o appellidavam Brazil, vin- 
gou esta denominaQcio dos navegantes fran- 
cezes, desenvolvida e propagada pelas cartas 
geographicas. Foi por fim Portugal compel- 
lido a acornpanhar o titulo de chrisma e 
a deixar em olvido o do baptismo, com que 
o mimoseara. 

Nao succedeu o mesmo k America, a 
preciosa colonia descoberta por Colombo em 
1492? Emquanto pensou-se que eram suas 
terras partes da Asia, conheciam-se pelo 
nome de Indias Occidentaes. 

Logo, por^m, que, decorridos mais de 
vinte annos depois do descobrimento, verifi- 
cou-se que forraavam continente separado e 
interposto entre Asia e Europa, mudaram- 
liie as cartas geographicas e os globos a 
deuominacao para America, porque Ameri- 
co assignava os bem elaborados mappas, e 
as visitara egualmente ao servigo da Hes- 
panha e de Portugal. Preferio o uso por 
este modo ao nome do verdadeiro descobri- 
dor, e homem de ^enio, o de um cosmogra- 
pho secundario, piloto subordinado, posto 
nue dotado de espirito e de actividade! 
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