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Mais uma viloria, premio de um grande es[or90.
Ti:mtos tern side os fatores de perlurba90es no dtmo das 1elras, nestes ulUmos

e tumultuados tempos em Sergipe, que io nuo existe quasi urn oasis viridente e
perfumado para as mansoes tranquilas do sonho, da -poesia, das puras lucubra
90es esplrituais.

Esta Revisla e bern uma nova tenlatlva para qua se nao apague essa
-:vacllante chama de ideal, numa terra onde 0 pensamenlo lem sido a' sua alta e
marcante distin.:;uo no Brasil.

Com 0 numero de hoje cabe a oportunidade, em suas primeiras paglnas,
para uma homenagem a dois grandes vultos da humanidade. aquales que souberam
-guiar, com a sua inabalavel fe democrotica. 0 triun£o da civilizQ9aO contra a
barbarie totalilaria.

, Roosevelt e Churchill sao 0 slmbolo dessa gloria mundial.
E nenhum documento com mais irradiante brilho os projeta no Historia do

que A Carla do Atlantico, cujos princlpios vuo transcritos. como prello de nosso
reconhecimento e gratidao de brasileiros:

PRIMEIRO --. Os seus respectivos paises nao procuram nenhum engrandeci·
menlo, nem terrilorial nem de outro natureza;

-SEGUNDO - 1'100 desejam que se realizem modifica<;6es !erriicriais que ,,50
eslejam de acodo com os clesejos livremente exprimidos pelos povos atingidos;

•
f TERCEIRO - Respeitam 0 direito que assiste a todos os povos de escolher

~- onna de governo sob a qual querem viver; e clesejam que se restituam os clirei
os soberanos e a independ€mcia aos povos que deles foram despojados pela for<;:o;;

e QUARTO -- Com 0 deviclo respeito as suas obriga<;:oes ja exislenles, se
t:~enharCiopara que todos os estados, grandes ou pequenos, vitoriosos ou vencidos,
mn a

d
m acesso em igualdade de condigoes ao comercio e as moteries primas do

un 0 de qu . 'd d A.e preclsem para a sua prosper! a e economlca i



QUINTO - Desejam promover, no campo do economia, a mais ampla cola
bora<;oo entre todns as nagoes com 0 tim de conseguir, para lodos, melhores condi
goes de trabalho, prosparidade economica, e seguranga social;

SEX:rO - Depois do destrui<;:ao complela da Urania nazis la, esperam que sa
Gslabele<;a umel paz que proporcione a lodas as o.a<;:oe5 os meios de viver em
seguran9a denlro de suas proprias fronleirns, e aos hcmens em lodas as lerras a
garontia de existencias Jivres de lemor e de priva<;ao;

"

StTlMO - Essa paz dsvora permitir a todos os homen:;; cruzar livreinente
as meres e ocoanos;

OITAVO - AcredHam que lodas as na<;:59s do mundo. par molivos realislas
assim como 'espiriluais, deverao abandonar todo 0 emprego do forc;;a- Em raz6.o d~
SOl' impossivel qualquer paz futuro permanente, enquanto na<;oes que ameogam de
aqressao fora de suas fronleil'as - ou podem amea<;:ar ---- dispoem de armamentos
de terra, mar ear. acrediiam que e imprecindivel que se desarmem tais na<;Oes.
ale q~e se estabele<;a urn sistema rnais amplo e duradouro de segw-on<;:a geral.
Bles igualmeo.le prestarGo todo auxlJio e apoio a medidas praticas te,1C18;"tes (J

olivia! 0 peso csmagador dos armamentos sabre povos paclii-::os.

Franklin D. Roosevelt

Winston S. Churchill



A·L F R l D 0 M 0 N T ES

(Grande Educador)

CARVALHO NETO(*)

Em meio ao tumultar crescente de sucessos politicos de fun
da repercussao na e,strutura do Imperio, vingava 0 Brasil 0 seu
climax de lutas partidarias, lei para os idos do Segundo Gabinete
do Marques do Parana.

Como que, extenuados de rudes pelejas sucessivas, par longos
.anos feridas derredor do Poder, celebravam liberais e conservado
res, tacitamente, um armisticio promissor.

Mais tarde seria Torres Homem quem havia de definir 0 trans
curso dessa situas;ao de treguas e \transis;ao, no entalhe de uma
sintese incisiva: "Entre a decadencia dos partidos velhos que aca
baram 0 seu tempo eos partidOi novas a quem 0 porvir pertence,.. . .

Vira assim interpor-se uma epoea sem £isionomia, sem emos;oes,
lIem cren5;as, mas que tera a vantagem de romper a eonfinuidade
da cadeia de tradis;oes funestas e de favorecer pela sua calma e
pelo seu' silencio 0 trabalho de reo'tganizas;ao administrativa e in
dustrial do pais".

-----
. (oJ Confer€mcia pronunciadtr'DO Instituto Histori::o e Geogr6iico de Se,qip•

.~ol~~q: 1.0 de Setembro de 1945, por ocasiao de ser aposlo, no salao nobre do'so
tt lelO, 0 retrato a 61"'0 do grande edc:::ador sergipano.
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Niio refoge as conclusoes de Timandro 0 paradoxa de Sua
idversativa. Do mesmo pa6SO que se the afigura sem emo~oes e sem
cren~as a fisionomia dessa epoca, reconhece-Ihe, no mesmo con
teudo, que, pela sua calma e pelo seu silencio, fora propicia ao
trabalho interior de reorganiza~ao administrativa e industrial do
pais.

S6 isto fora a bastante para assinalar uma epoca, no apice do
evolver politico do Estado brasileiro, nesse tracto de tempo.

De feito, esse "ponto culminante do Imperio", no dizer pintu•resco de Euclides da Cunha, ida permitir ao nova governo ministe-
rial enfeixar "as energias do passado" e desencadear "as do futuro".

Dessa transmuta~ao, de que seria fulcra 0 Gabinete Parana,
com 0 seu avisado· programa de "tonci1ia~ao dos partidos", em
que Araujo Lima, excogitando-lhe as' origens, via refletir-se urn

•
"pensamento augusta", haviam de beneficiar-se amplamente as
provincias, ate as menos influentes nos destinos da patria.

Par isso mesma, bern se fadara a Sergipe, nesse passo decisivo,
reais proveitas colher do segundo reinado, serenadas, pelo clima
da politica apaziguadora que se iniciara, as paixoes infrenes da
Provincia.

E de logo inflexao decisiva e bene£ica torcera, de cho£re, os
rumos de sua hist6ria.

Tanto vale, as vezes, na vida dos p6vos, a vida de urn homem.
E que, em 1853, apos uma longa serie de presidentes e vice

presidentes desarraigados da terra - ilustres alguns, mediocres
na maioria, desinteressados quase 'odos ~.chegava a S. Cdst6vao,
capital da provincia desde a lei de 8 de abril de 1823, a presidente
Dr. Inado ]oaquim Barbosa. E 'merce daquela politica de conci:
lia~ao, irradiada do centro para a periferia, alcan~ando os partidos
nos seus mais longinquos e irredut~eis redutos, e bern possive!
que ao seu governo se propiciasse 0 ambiente de paz e confian~a,

que, ao dep0is, ele havia de acentuar nas suas falas oficiais..

Em verdade, segundo as cronicas do tempo, camondongoS,
rapinas, au luzias, que, habitualmente, traziam agitada a opinia~
publica local - mais presa a sorte efemera dos partidos, do que a
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vit6ria construtiva de seus programas e ideologias - se de todo
•

nao ensarilharmn ;:;::,;,::~~, ,,0 menos atenuavam os atritos e preven-

'i0es ...
Veio dai que, num gOlpe de audcicia, em breves tdimites legis

lativos, de intersticios encurtados, e fora da sede governamental,
foi levada a termo a Resolu~ao N. 413, de 17 de Mar~o d~ 1855,
mudando de S. Crist6vao para Aracaju a capital da Provincia.

*
* *

Nao valeram protestos. Nem milagres, tambem.
De homens a homens, a Governo Imperial considerou 0 fato

consumado. De Santo a Santo, a palma da vit6ria coube a Santo
Antonio, primeiro viajot destas paragens, que vencera a S. Cris
tovao nessa pugna suave e benfazeja, que nao custara sangue, nem
remorso, aos sergipanos.

Somente Joao-Bebe-Agua - aquele humilde irredento do ideal
.dvico - nao desertara do seu posta de luta fraca~sada. A milicia
queorganizara, num lance de civismo incompreendido, desmobili
zara tranquilamente, como num sonho bam...

o vigario Barroso, a palavra oracular, cedera no combate. E
Frei Santa-Cecilia cantava hinos a vitoria da causa de Imido Bar
bosa:

"Voara sempre faustoso
o nome do presidente,
Que nos fez urn povo grande
No Brasil independente".

.. . .. .... . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. . .. .. . . .. . .. . . . ... . .. .. .. .. .. . .

E foi assim que dos relevos verdejantes e graciosos, que borde
jarn 0 Paramopama, marcando nas encostas escarpadas a tradi~iio

.. gloriosa de recontros contra 0 indigena, ou 0 estrangeiro; e foi
.assirn que dos Conventos ancestrais, de estrutura massi~a que
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desafia os seculos, e ~m cujas naves austeras se celebrava 0 culto
de Deus e se tributavam honras aos representantes do Estado',
e foi assim, numa transmuta~ao rapida de cenarios, que a Capital
desceu da montanha para a planicie dos "cajueiros dos papa
gaios ... "

E. foi assim que entre areais infirmes de dunas alvejantes, na
planura aluvial ganglionada de lagoas e rasgada de dachos, deri
vantes entre 0 estuario do Sergipe e a estagna~ao marasmatica do
Poxim, que Aracaju nasceu para 0 seu glodoso destino ...

>I<

>I< >;:

Ora, SfS., 0 homem se plasma sob a influencia da natureza.
E-Ihe a personalidade uma resultante de fatores bio-fisico-sociais.

A esse tempo Alfredo de Siqueira Montes residia em Sao Cris
t6vao, alvorando-lhe 0 espirito nos ensinamentos de Graciliano, .

Aristides do Prado Pimentel, urn culto e verdadeiro mestre.
Tendo nascido em Socorro, em 1848, respirando os balsamos

agrestes de urn sitio plantado no dorso das colinas, foi-lhe a con
di~ao paterna 0 imperativo da mudan~a. E isto the marcou, defi
nitivamente, a parabola da existencia.

Os exemplos do lar-modestia, respeito, amor; as li~oes do
·"Lyceu" - cultura, voca~ao, disciplina'; os sucessos da epoca 
luta, independencia, liberdade; eis as primeiras componentes
ex6genas que se surpeI'punham e se amalgamavam com 0 lastro
de qualidades hereditarias para a formasao desse carater de escol.

De modo que, ao seguir, de novo, a condi~ao paterna, trans
'ferindo residencia, em 1857, para a nova Capital, ja trazia da velha
capital a austeridade de suas tradi~oes\ a marca da severidade que
as linhas singelas dos seus conventos. os dobres plangentes dos
seus campanados, as litanias de suas procissoes, ou as solenida
des oficiais do Pa~o. costumam gravar nas almas com tra~os inde
leveis de saudade, misticismo e respeito.

Em Aracaju, com os estudos secundarios que encetara, com
avantajado exito, mais se the firmam esses predicados. Sao as
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humanidades classicas que the vao esmaltar de facetas brilhantes
o espirito, que enriquece de mais largos conhecimentos.

Ai esta parque profunda as fontes do saber, indo com a dis
;in!!:aa obtida em latim formar a base salida, donde parte a pesqui
sar nas linguas ~1eo-latina~, que versou com mestria, as belezas
idiomaticas, transmitidas, alguns anos depois, as legioes suces
sivas de seus discipulos.

*
* *

lntercorre, par esse tempo, uma c!rcunstancia incontornavel.
Familia pobre e a dele. Teodorico Rodrigues de Siqueira Mon

tes, seu pai, nao dispunha de patrimonio amealhado que pudesse
assegurar ao filho educa~ao superior, au carreira liberal.

Burocrata, ainda que em postos de destaque no quadro do
funcionalismo provincial, eram-Hle as vencimentos uma parca
retribui~ao de afanosos trabalhos. E mal chegavam para compor
de modesto conforto 0 lar feliz.

Sua mae, D. Clara de Faro Montes, como todas essas meigas
fada:;; de bondade que enchem de inefaveis dias as casas sergipa
.nas, tinha a prescH~ncia divinatoria que Ie no cora~ao dos filhos as
seus. mais velados desejos. E se the nao animava os impetos de
independ~ncia,para" que 0 nao tivesse longe de seus carinhos, nao
lhe podia sopitar os fremitos de mocidade,que antecipam madureza
e responsabilidade.

Esta confissao fe-la, certa vez, Alfredo Montes a Prado Sam
paio, num como orgulho de seu nascimento, que the permitiu ser
feliz. .

Dissera ao amigo: "Eu ... sou feliz, porque nasci pobre; tive
. necessidade de me fazer homem quase crian~a para suportar 0 peso

da familia que meu pai me legou, e, felizmente, os meus tem vivi
do melhor do que eu".

E foi essa necessidade um desvio for~ado na vida do homem,
quase crian~a...

Cedo ingressa no £uncionalismo publico provincial, porque
cedo se capacitou para a luta sem treguas.
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Oficial da Secretaria do Governo, onde ascendeu aos primeiros
pastos; oficial de gabinHe do Presidente do Provincia, Barao de
Propria; Secretario do Governo; Diretor da Escola Normal; Di
retor da Instru~ao Publica; Delegado de Policia da Capital; Pre
sidente da Camara Municipal de Aracaju; a todos os cargos serviu
com zelo e eficiencia.

Nao traiu jamais a confian<;;a; dignificou sempre, pelo tra
balho e compreensao de deveres, as fun<;;oes que desempenhara.

Em todas elas, porem, estava num desvio da carreira. Nao
eram a sua voca<;;ao, a sua alma, a sua personalidade integral.

Outros derivativos haviam de atrai-lo, ainda, pe10 caminho.·
Ravia urn clima de idelas democraticas ill.suflando vigor nas

conciencias. As noticias da Corte traziam em sobresalto os parti
dos. J& nao somente as intrigas de Gabinete, a mudan<;;a de Minis
terios no jogo favorito do Imperador.

Surgiam programas, discutiam-se principios, sustentavam
se reivindica<;;oes. A aboIi<;;ao, a federa<;;ao, a republica.

Sergipe comungava dos movimentos nacionais e despertava
animos para a Iuta.

o Presidente do "Gabinete Literario Sergipano", que 0 era,
tinha uma tribuna seleta. Nao 0 comunicava, porem, com 0 povo,
auscultando-o, animando-o, dirigindo-o.

Faltava-lhe a imprensa, ao lado d'O Republicano", da "Era
Nova", d'A Reforma", que faziamcircular a sangue novo das
ideias, no entrechoque dos partidos.

Redigiu, par isto, de viseira erguida, no come<;;o da RepubIi
tat ° "Correio de Sergipe", na companhia ilustre de Felix Diniz,
Olinto Dantas, Iva do Prado e Prado Sampaio. Por este carpo
redatorial, dos melhores jamais vistos numa linha de frente, e fadl
tomar-se a altura intelectual e moral do peri6dico.

*
* *

Fechado esse desvio, que soube manter na altaneria das mais nobres
atitudes, e toma-Io, agora, na rota segura de sua vocaS;ao, aquela
que revela a Sergipe 0 tipo mais perfeito dos seus educadores.
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Porque a professor Alfredo de Siqueira Montes foi, sobretu

do, urn educador !
E, como tal, vindo da Monarquia para a Republica, contas Ihe

corria 0 dever de prestar a quem suspeitasse, acaso, de suas ideias,
ou de seus sentimentos, no t"rato da mocidade a quem ensinava, au

educava.
Dais fatos delatam a manifesta<;ao publica de seu carc'iter fran-

co e vertical.
o primeiro, ainda na trepida<;ao das noticias desencontradas

da procIama<;ao da Reptlblica, no compromisso firmado pelo Di
retor e lentes do Ateneu Sergipense, a 19 de novembro de 1889.

Estavam presentes a solenidade: - Dr. Galdino Menezes,
Felix Diniz, Moura Matos, Silva Lisboa, Dr. Andrade, Alfredo
Montes, Brido Cardoso, Severiano Cardoso, Joaquim do Prado,
Dr. Daniel Campos e Manoel de Oliveira.

Faltaram por motivo justificado: - 1mlcio Valadao, Dr. OHn
to Dantas e Geminiano Pais.

Deram os primeiros 0 aval de sua solidariedade ao regime
recem-instituido, nestes termos: " ... que acompanhavam o· sr.
Diretor nos sentimentos de lealdade e adesao ao grande regimem
de liberdade, igualdade e fraternidade que agora se inaugura no
Pais, constituindo uma era luminosa nos anais da nossa hist6ria".

Releva escIarecer que esta manifesta<;ao inequivoca antecipa
ra de tres anos a delibera<;ao da Assembleia Legislativa, quando
esta - poder politico - ainda tinha em maos 0 valimento da situa
!fao. Do outro fato, srs. nao e menor a significa<;ao para definir
atitudes.

Em companhia do dr, Galdino Teles de Menezes e do profes
Sor GeminianoPais de Azevedo, recebera Alfredo Montes a mis
sao de reformar a 1nstrUl;ao Publica, eis que 0 Regulamento de
1822 ja nao "consultava os interesses do Estado e da popula~ao

em geral".
Pois 0 triunvirato republicano, que entregara 0 governo pro

visorio a Felisbelo Freire, acentuava que ao trabalho apresentado
"presidiu a .maior escrupuIo e cuidado", o que vale dizer que ha
via colimado 0 objetivo tra!iado: " ... que nao s6 va arredando os
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ineptos das cadeiras publicas, mas ainda abrigue 0 professor con
tra 0 arbitrio governamental e os caprichos da politicagem".

1tstes dois fatos punham de sobreaviso 0 educador contra a
intriga impertinente, que ja lhe rondava, nos devaos da imprensa de
vampiros,os passos firmes e destemidos.

*
* *

Alfredo Montes, professor, educador.
Este aprimorando e completando aquele. Urn e outro nutria

sintese de. qualidades raras e peregrinas.
Depoem os sellS contempodlneos, no louvor insuspeito dos

meritos reconhecidos. "Iluminada catedra",. "principe entre os·
Eeus colegas de magisterio", chamou-lhe assim Brido Cardoso.

"0 tipo mais bern acabado do magisterio publico e particular",
£oi como 0 qualificou Manuel Alves de Oliveira..

"Todo dedica~ao a causa do desenvolvimento espiritual dessa
desventurada patria sergipana, tendo por i5S0 vivido cercado de
disciplos que 0 adoravam", disse Prado Sampaio, venerando-lhe a
memoria.

E a razao de tanto sobejava em demonstras;oes irretorqufveis.
Abrira-lhe 0 concurso as portas do Ateneu Sergipense. Ai in- .

gressa para leclonar ingles, em 1877, disciplina que passa a ler;
tambem, na Escola Normal, a partir de 1882.

Pois jamais tao a justa coubera a alguem a celebre frase ......
the right man in the right place.

Erudi~ao do melhor quilate, era-Ih.e 0 ingles tao familiar como·
o portugues, em que dissertava com os c1assicos.

. Tendo. escrito uma gramatica dessa lingua, reuniu urn tesoiro
de notas que tornava atraente aos seus disciplos as segredos e·
preciosidades desse idioma.

Da poesia e da prosa colhia, nos melhores autores, as melho·
res paginas. Eram as concep~oes de Byron, de lVIilton, as narra
tivas de Longfellow, a teatro tragico de Shakespeare, au excerptoS .
de John Greenleaf, Wittier, Robert Burns, que serviam de temas
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as suas aulas, quando ja correntes as alunos nos preliminares obri

atorios do aprendizado.
g Nem se dispensava de rninistrar comparas:6es e efeitos da ara

toria e cia literatura politica.
\Vi11iam Pitt, ~Iaca111ey, Lord Brougham ...
Frases, passagens, modismos, que anotava para urn Dido

nario ingles-portugues inacabado ...
Quem 0 excedia? quem 0 igualava? Em terra sergipana nin

guem ousou, ainda, tomar-Ihe 0 sceptro !

*
* *

"Alma purissima de meigos afetos", na justa aprecia~ao de
Prado Sampaio, deu-lhe 0 casamento a parte ideal de bondade e
tolerancia, que devia completar a formasao do educador.

Bern dissera ]\1achado de Assis: "Nao ha como a paixao do
arnor para fazer original 0 que e comum ... "

Em Alfredo Montes a originalidade estava em revestir a aus
teridade natural e impecavel de costumes numa aureola dulcissi·
rna de bondades.

Sabia impor-se sem asperezas, conquistar sem violencias, dOM
minar sem humilhas:oes.

Casando-se em 1872 com D. Maria de Araujo Montes, ja tinha
as responsabilidades de uma posis:ao social apreciavel. Mas foi a
esp6sa, nesses segredos de sugesblo psico16gica que s6 0 amor
sabe tecer, a inspiradora de novas destinos.

o lar fez-lhe a felicidade; a felicidade a alegria de viver.
E viver nos filhos que come~am de nascer, como ben~aos de

tuna unHio feliz.

Ora, a familia e um desdobramento de afetos. Multiplicam-se
os afetos em cada filho, no ninho aben~oado. Cada filho e um fu
turo a cuidar, sonhos bans que se sonham nas incertezas da sorte.

Ora, 0 pai e guia, e pedadogo, e luz nas trevas, lenitivo no so~

frimento, sorriso na felicidade dos filhos.
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Ei-Io, entao, guiando, alumiando, ensinando, nosprimeiros
passos da vida. Llga-se ai 0 lar a escola e surge 0 educador na
sua maravilhosa missao de facetar espiritos, de <:primorar cora<;oes.

Alfredo :Montes retoma, nesse cornenos, a linha da Voca~ao,

que se partira. Funda a "Ginasio Sergipense", q\ievai marcar, de
1888 a 1899, uma nova epoca na forma~aoda mentalidade sergiparia.

As sementes que Prado Pimentel, tantos anos antes, semeara.··

no solo plastiCoda' inteligencia do discipulo, em S. Crist6vad.;'~o;
me~am de brotar, e £lorir, e frutificar, magnificamente, em Araca;u~

Dir-se-ia, srS.,nessa retomada da voca~ao, aquele fenomeno
de polar'iza~ao' referido por ScipiG Sighe1e:" syrnptome de la
polarisation de la pensee qu'on apelle la vocation et qui cOllstitu.e
l'irnptilsioll intime et inconsciente a ce qu'on etudie, a c'e qU'Oll pen~

se, a ce qtf.~on ecrit".
Porque nunea em tao perfeita justaposi~ao se,'cousoJ;'ciara (l

individuo com a profissao que'abra~ara~" .

E dai as maravilhas obtidas num campo de atividades morais,
intelectuais, psicol6gicas, ondeimenso e 0 numero de fracassados:

Repontara-lhe, de inkio, a nitida compreensao do sacerd6cio
a que se votara. ,; Ce n'est pas une arne; ce n'est pas un~'brps qu'on
dresse, c'est un homme", como aprendera de Montaigne, llu~a

verdade de mais de tres seculos.,

E ele que fora urn homem antecipado, pelas imposi~oes da
lutapela vi-da, bem'sabia 0 valor dessa experiencia. Era, pois,a
personalidade que ele formava, estudando caracteres, perquirindo a
biologia dos motivos, impulsos, instintos, tensoes, desejos, rea
~oes ...

Seres completos, na integrac;ao de todos os fatores end6genos
e ex6genos do,s tipos que tinha aos seus cuidados, a sua sciencia,
.... .' . . -a sua mtUlltao.

Tal a!ndica~ao de Charrier,em Pedagogie Vecue: "Lecole

vise done it former des etres complets, c'est-a-dire des hommes et:
des fernmes au corps robust, au coe.ur genereux, a la volonte fot~

. .. ,.
te,a l'esprit ouvert a1,lX idees de justice et de bonte, de solidarlte ...
et de tolerance".
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Era assim - corptlssadios, generoso cora~ao, vontade forte,
irito iluminado, com janelas abertas aos estimulos da justi~a,

esp I'd . d d d 1 A •da bondade, da so l' ane a e, a to eranCla. '
Para isto, cada discipulo the era urn capitulo de observa~ao.

uma equa~ao de Clados bio-psiquicos que Ihe cumpri~ resolver.
pdmeiro oonhece-Io; a seguir, despertar-Ihe as t:nergias; guia

10, depois. Da psico-pedagogia. entao em bruxoleios, tinha a intui~

~ao pnltica. q\le the dava 0 conhecimento do equcando nos seu~

'mais intimos ref6lhos. .
•
A seu modo reaIizava testes, atraves dos qu~ris tnedia os niveis

mentais,( classifiuva oS' retardados - oesatento.s. pregui~osos,.de-
ficitilrios de qualquer sorte. .

E com os indices de sua observa~ao, avisava os pais sobr~ a
capacidade e possibilidade de seus .fi1hos. .

Eis porque 0 sentido da disciplina escolar, para He, refugia ~s.

normas grosseiras de castigo e iI:1timidas;ao, correntes' no geraldos
colegios desse tempo.

A alma do menino se lhe a,figurava de uma delicadeza de flor.
Mesmo qua!1do rebelde aos estim~los do bern, dava-lhe urn

trato ameno. preferindo ao ralho intempestivo e humilhante a per
suasao e 0 conselho paternais.

ro,
Seguia Guerra Junqueiro :

"As almas infantis sao brancas como a neve,
Sao perolas de leite em urnas virgInais.
Tudo que ali se grava, tudo que ali se. escreve,.
Cristaliza-se em segui~a e nao se ·apaga mais';.

. <?ra, urn castigo injusto e Urn fer~e~t6 de revolta; urn t~mor
lnfundido e urn recalque que tera a sua rea~ao deformador~.

Nao se educa urn homem pelo medo da palmat6ria, OU a custa
de reguadas aviltantes, .

. E fazendo apeIo a razao, despertando' ~s sentimentos pdo
ex~rnplo da bondade, que se grava nas alm~sa confian~ami justi~a.

E essa confian~~ e ° passo da reden~ao'no caminho do erro,
o renorir da e '1 - 'd . .

speran~a na 1 usao perdl a.
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Foi exatamente pela -ter impresso no· Qll)ra~ao de seus discipu.
los, que 0 profe~sor Manoel de Oliveira recordou 0 fato: "Sabia
fazer urn consorcio admiravel da brandura com a severidade. de
maneira a eonquistar 0 amor de seus alunos, impondo·se ao II1estfio
tempo ao respeito e a considera~ao de tbdos eles".

*
'" *

Homem .bom, homem justo, homem raro. Por 1SS0 mesmo edu

cador excepcional~ Mais de uma geras;ao saiu ed~ada it ieis;ao de
de seus consiHhos, de seu saber, de sua modestia .encantadora.

Por' todo 0 Brasil ainda existira sergipano, que Ihe recorde

o nome com admiras;ao, com estima, com saudade. Sou da ultima

turma de seus discipulos, quando jil havia cerrado as portas 0 "Gi

nasio Sergipense".
Dutro era, agora, 0 estabelecimento; outro 0 seu diretor: - _

Alfredo Montes Junior. Mas pe10 bonissimo Alfredinho ainda·ve
lava a assistencia moral e intelectual do pai idolatrado.

Desta e daquela fase contam-se episodios interessantes.

Recorda-los urn poueo sera desapontar, talvez, aos mos;ose
. aos velhos. 0 tempo operou transforma~oes irreparaveis, e os de
hoje nao eompreendem bern os de ontem ...

Ja foi no ultimo quartel da existencia luminosa que Joaquim
N abuco Plonunciou esta frase: "Os que envelhecem nao c'ompre
endem mais 0 valor das ilusob que perderam; os jovens nao dao
valor it experiencia que ainda nao tern",

Que ilusoes foram essas? e qual a experiencia?
Cada urn tome a sua parte 0 que lhe cabe ...
Certo e que, da prim;.eira fase, vai breve a narrativa que me

£izera 0 dr. :Mario de Menezes.
Chegara 0 mes de Sao Joao, acendendo no coraS;ao da mocida

de tantas fogueiras de a1;11or, tantos sonhas de namorados... 0
magico e coruscante e luminoso mes, que 0 nosso inspirado Cle
omenes Campos descanta assim:



Oh! noites de Sao J oao!. .. Fogueiras pelas portas .
Mastros em flor... Batismo ao luar ... Flavas espigas .
Roqueiras, lange. .. E, pelas horas mortas,
A voz sentimental das raparigas ...

Oh! noites de Sao J oao! ... Batuques a distancia ...
Modinhas e violoes. .. E a crians;ada, sonora,
aproveitaRdo, alegre, 0 minuto da inHincia,
canta cantigas que cantei outrora ...

Oh! noites de Sao Joao! ... 0 ceu, desmesuraqo,
tern tanta estrela, que esta louro, louro !
como se alguem, sabre elej houvesse debulhado
todo urn claro montao de espigas de ouro ...

... ;. .... . . .. .. .. .. .. .. .. . .. '........................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. , .. .. ..

Oh! noites de Sao Joao! que levaram Mario de Menezes a
gazear as aulas 0 mes inteiro E £indo 0 qual fora pagar ao dire-
tor do col6gio as cinco milreis do curso, que nao frequentara ...
. . . .Alfredo Montes chamou-Ihe ao gabinete e fez-lhe uma prele~ao

de moral, suave, convincente, que mais the doera do que uma surra!
E devolveu 0 dinheiro, com uma carta, aos' pais do devoto de

Sao Joao!

Nao termina aqui, porem, 0 tlpis6dio. No Hm do ana vaL Mario·
de Menezes solidtar ao mestre 0 atestado para inscrever-se em
exame.

Como obte-lo? 0 mes de falta eliminara, automaticamente, a
prova. " e 0 festejado Sao J oao nao valera ao faltoso, apesar dos
f6gos que este the queimara ...

Ainda hoje Mario de Menezes reconhece, a puridade, que 0

mestre fora justo ... mas nao esquece a ingratidao do Santo!
Outro episodio dessa fase. Disse-mo 0 dr. Magalhaes CarneIro.
Grave falta contra a disciplina, em que incQrreram dois inter- .

n~s. Devera de ser severa a puni~ao, se a rudeza do castigo fisieo
nao pref . . d .ensse 0 mestre falar ao sentImento, esper-tar 0 bno.

. ,
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A missao que the impendia, ininterruptamente, era a de pre~

parar homens, dando-Ihes urn carater, uma consciencia.
Se aviltasse, acaso, a crian~a, 0 mo~o, era ao homem futuro

que come~aria por arrancar a possibilidade de corre~ao.

Chamou, por isso, os rapazes ao gabinete do diretor e lei se
fecharam os tres.

. Esse gabinete, que infundia respeito, valia por urn confissio~

nado, onde os segredos mais intimos se descobriam a confian~a

tranquilizadora do preceptor amigo e compassivo.
Pois bern; depois de prelec;;ao amoravel, que arrancara lagri

mas aos mo~os, deu-lhes Alfredo ~vIontes urn sursis benfazejo, an
tecipando, assim, a medida redentora que hoje se nao nega a de
linquentes, ..

Sim, a sua bondade, a sua compreensao, a sua humanizac;;ao,
fizeram mais do que a pena ...

Do segundo periodo - 0 que eu conheci - apenas dois casos
me acordem a reminiscencia. Aparentemente desvaliosos, mas que
bern meditados, contem lic;;ao profunda de psicologla.

Trago de ambos depoimento pessoal. Era Alfredinho(Alfredo
Montes Junior) 0 diretor do Colegio, a Rua da Frente. A c1asse
numerosa ouvia com interesse a aula de ingles do professor Alfredo
Montes.

Era claro 0 dia, entrando 0 sol a jorros pelas janelas da sala
ampla e arejada. Atentos estavam todos a lic;;ao erudita do mestre
incomp~mivel.Nisto, aparece a singrar as aguas calmas do estuario,
frente, a casa, 0 vapor Esperan~a.. , 0 quadro fora para os meus
olhos de crianc;;a urn verdadeiro encanto ...

Volvi-lhe, insensivelmente, as vistas, absorto, desatento por
minutos apresen~a do professor. E s6 momentos depois dei comigo
mesmo, na distra~ao cometida. A aula estava suspensa e todos os
colegas me olhavam ansiosos, surpresos, ..

Qual seria, srs., neste ~nleio, a atitude reservada do professor?
Sem urn trac;;o de maior severidade na fisionomia serena, cir

cunvagando 0 olhar pelos presentes, disse apenas:
- V ou recomec;;ar , ..
E, efetivamente, a lic;;ao prosseguiu, do ponto interrompido.
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Ora, para mim fora tremendo 0 incidente. Dera-me 0 acatado
mestre, com a seu silencio intencional, uma reprimenda de luvas
de pelica ...

Era assim, numa como rea~ao da propria pessoa, que a falta
encontrava, psicanaliticamente, a sua auto-corre~ao. Sem afronta,
sem dimunui~ao, sem exterioridade deprimente ...

o outro caso, 0 derradeiro, fora uma fraude do proprio profes~

sor. Fraude venial, e ate louvabilissima, dada a sua origem e finali
dade, que excluem 0 animo doloso.

Simultaneamente com 0 estudo de geografia era feito 0 de
cosmografia, constituindo ambas as materias unidade para 0 exame
final. Como disciplina autonoma ministrava-se 0 curso de corogra
fia do Brasil.

Vai senao quando, ja nd fim do ana letivo, vesperas de provas,
vern abrupto uma lei de carregac;ao, enexando corografia a geogra
fia e exigindo exame conjunto das materias.

Que fazer, na premencia do tempo? A lei golpeava fundo a
interesse de numerosos estudantes, por todos os Estados.

Urgia corrigir a injusti~a, tangenciando 0 rigorismo da dis
posi~ao legal.

Alfredo Montes conhecia, urn a urn, os seus alunos, avaliando
lhes a capacidade e 0 aproveitamento. Eram poucos os a quem a
iniquidacle da reforma vinha ferir. Eu, entre eIes.

Foi, entao, que 0 seu espirito equanime ditou urn alvitre feliz,
equilibrando situa~oes. Fariam exame com ponto de vespera, desde
que se comprometessem ao estudo da materia no ana seguinte.

Aceito a alvitre, feito 0 exame!
Ora, como e facil de preyer, fiz provas excelentes: na escrita

e na oral.

A nota do mestre, porem, fora desconcertante: - simples
mente!

Era, como se depreende, a retidao de seu espirito que ajustava,
ocultamente, os fatos as circunstancias ...

Em defesa dos direitos postergados, ele reconhecia e aplicava
a maxima - pro iure contra legem.
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Quem diria, hoje, que esse homem integro, de proje~ao invul.
gar na sua terra, nao £izera invejosos, a mediania dos incapazes
tentando barrar-Ihe a estrada, obscurecer-Ihe 0 nome?

A resposta tra-Ia l\'~achado de Assis, nesse livro de sabedoria
que e 0 Memorial de Ayres: "Na<;> faltam caes atraz da gente, Uns
feios, outros bonitos, e todos impertinentes ... "

Teve-os Alfredo Montes, como os tern, e hao de ter, os homens
de real merecimento em Sergipe.

Mas os caes passam, remordendo, rasteiros, 0 po da estrada ...
So os homens £learn, como He, na memoria dos homens e entram
na hist6ria!

*
* *

Chega, afinal 0 ana de 1906.
Ano mau, ana fatidico para Sergipe ! ...
Vidas ilustres, vidas preciosas, fecham 0 seu cielo terreno,

enlutando a Patria ...
N a politica, na filosofia, nas letras, na educa~ao.

It a 1.0 de agosto que Alfredo Montes se despoja da materia e
rende a alma ao Criador.

Urn dia triste, urn dia de pranto, urn dia de saudade ...
Foi num poente violaceo, a hora em que a luz morria nos vales

e pela crista dos monos, ao longe, palidos reflexos tremeluziam no
verde da mata ...

No cemit6rio havia uma multidao confusa ... Autoridades,
professores, estudantes, a pavo em varias matizes.

Sinfonia dolente gemia, em toques funebres, na garganta do
instrumental do maestro Ceciliano.

Badalava, a espa~as, dlin! ... " dlin ! ... , 0 sino da Capela.
Solu~avam alguns amigos, enquanto a'dor da familia orfan

cortava cora~oes.

Deu-Ihe 0 adeus da despedida 0 professor Manuel Alves de
Oliveira.

Urn belo e comovido adeus! ...
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Dentro em breve, na expectativa do irrepara.vel, uma hlpide
singela fechava 0 sarcofago, separando dois mundos: - a vida e a

morte ...
. E logo descia sobre a terra, silenciosamente, 0 crepe da noite ...

Consummatum est!. ..

'"
* *

Agora, srs. e senhoras, chegou avez da posteridade, no registo
da Historia.

.. Este Instituto,· que lhe guarda as reiiquias, celebra na efigie
que vem de inaugurar, para a gera~ao de hoje, 0 culto das gera~oes

. que se foram.
It a melhor li~ao que se pode dar a mocidade das escolas, para

.que,eIa ame, cada vez mais, a pequenina e gloriosa terra onde
nasceu.

.. Alfredo Montes, ei-lo de novo, pela memoria do passado, aos
Ilhbs do presente.

Lembra-me bem a derradeira aula em que 0 vi, um ana antes
de seu passamento.

Vern· artdando, '. passo seguro, medido,cronometrico.
. Estatura acilna de media, torso alevantado, cabe~a longa e bern

constituida; firme 0 pesco~o sobre ombros largos.
. Orbitas de leve cavadas, sob 0 veludo de sobrancelhas regula- _

.res, velando urn meigo e dace olhar.

Nariz reto, proporcionado; boca discreta, sob bigodes caindo
aos cantos.

Queixo forte, tornado em ponta por um ando petulante, que
lhe da ' f' , .a lSlonomla um grave aspecto, quase severo. E vem andan-
do... passe seguro, medido, cronometrico.

. Colarinho alvissimo, fechado, alto, circundado por uma gra~
Vata preta, la~o cheio, plastron. .

.b •Casaco escuro sobre colete 'branco, de fustao; calc;as de lista;
ohnas ... negras, bern lustradas, rangmdo ...
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E juntando-se a estes tra~os uma tez r6seo-ambar e grisalhos
cabelos, dir-se-ia que contemplo, nos seus tons de arte antiga, re~

mota e evocad6ra oleografia de Rembrandt, representando urn des
ses austeros tipos de reitor de U niversidade, em epocas mortas ...

. E vem andando. .. passe seguro, medido, cronometrica.
Entra no salao de aulas, a hora inglesa, e todos os alunos se

erguem, respeitosos.
S6be 0 estrado, ocupa a cchedra, e' a todos envolvendo llum

meio olhar velada e dace, descerra os lilbios e diz, afetuosamente:
- Born dia, srs.!
E os alunos, em unisono, expressando 0 mesmo sentimento de

afeto, respondem:
- Born dia, professor!

(Palmas demoradas da enorme assisteneia).



EPIGRAMISTAS ANGlO-AMERJCANOS
E BRASI LEIROS

(Uma tentativa de vulgariza~ao de suas obras entre os homens de
cultura das Americas)

Por HEITOR P. FR6ES
(Da Academia de Letras da Bahia)

.Dos generos'literarios em verso e 0 epigrama, par certo, urn
dos nlais dificeis, nelI~ par isso menos descurado desde as eras mai~
,
remotas.
, Na hist6ria literaria da Bahia, par exemplo, vamos deparar
inumems e espirituosos epigramistas, a come<;ar pelo irreve

,tente e licendoso GREG6RIO DE MATOS - cujos conternpo
raneas haveriam de ter tido sobrarlas razoes para cognomina-Io
"B. oca-do-Inferno" ...

Demonstra-o a eviclencia uma terrivel catilinaria contra o~

hossos habitos e costumes no Brasil colonial:

ALGUMAS REPROVACoES
~

(Gregorio de Matos Guerra)

. Si sois plebeu, sois humilde;
S?berbo, si' sois fidalgo.
Sl sois plebeu sois hurnildeEA' .

tala, si sois morgado.
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Si nao sofreis, imprudente;
Si sofreis, sois um coitado;
Si perdoais, sois born homem,
E si nao - sois urn tirana.

Si sois gordo, sois balofo;
Sois tisico si sois magro;
Si pequeno, sois anao
E gigante si sois alto.

Si falais muito, palreiro;
Si falais ·pouco, sois tardo ;
Si em pe, nao tendes assento;
Pregui~oso, si assentado.

E assim nao pode viver
Neste Brasil infestado,
Segundo 0 <Iue 'lOS refiro,
Quem nao seja reprovado.

SOM E INCONGRUITIES

Translation by P. Froes.

Being a plebeian, you're humble;
Being a noble, you re proud an vain;
Being poor, then you must be lowly;
Being a peer ... you re prouc1 again ...

If you don't care, you are foolish;
If you suffer, you are yellow;
If you don't give in, youre cruel
If you forgive, oh! "poor fellow" ...
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If you're corpulent, you're flabby,
If you.. arc thin, then you're frantic,
If you're small, you're but a dwarf,
If you're tall, you are gigantic ...

If you talk too much, you're fussy;
If you don't scream, thcn you're crazy;
If you stand up - "take a seat";
If you sit - "you are so lazy"! .. ,

And so nobody may live
In this infestd Brasil:
All excites criticism,
As you can see fro111 this bill!

o saudoso CONSTXCIO ALVES que, embora radicado no
Rio, nacera na velha Bahia, foi por certo 0 mais cruelc impiedoso
de todos os epigramistas nacionais, nem meSl110 os l11ortos logran
do escapar as setas de sua critica ferina - qual 0 documental11os
dois epitafios seguintes:

EPATAFIO (Constam:io Alves)

"Quando ele exaloH su'almu,
Quem estava perto, se quiz
Levar aos olhos 0 lenc;o, ..
Levou 0 lenc;o ao nariz t"

EPITAPH (Translation by H. P. Froes)

The day he gave up the ghost
Be who was there, vcry close,
~nste~d of drying his eyes

ut hIS hanky ... to his nose! ...
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EPITAFIO (Constancio Alves)

A cova, cujo apetite
Dos chacais excede a gula ...
f: possive! que 0 engula,
Mas e de crer que 0 vomite!

EPITApH (Translation by H. P. Froes)

As grave is greedier than jackals,
Since every time it may sup
It might take this fellow down ...
But it may soon throw him up!

Outre epigramista, talvez pouco conhecido fora do Estado,
.muito cmbora pertenccnte a Academia Bahiana, foi 0 Professor
ROBERTO CORREIA - hi cerca de tres anos fa!ecido, e cujas
prodw;6es (ao arrepio das de CONSTANCIO e GREGORIO)
eram geralmente apreciadas e aplaudidas porque ele intentava ser
tanto quanta possivel impessoal e vago nas suas s{ttiras; assim:

•

EPIGRAMA (Roberto Correia)

De muitos doutores sei,
Que fundamente acatamos,
Aos quais, se dizem - "cheguei",
Retruca a Morte: - "chegamos".

EPIGRAM (Translation by Heitor P. Froes)

Some doctors -- beware of them:
They may be fit, but so far
As they declare "Here I am"
Death rectifies:· "Here we are".
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EPIGRAMA (Roberto Correia)

Burro! A cegueira da Sorte
Elevou-te, e ao sol te espelhas,
Mas guardas a mesmo porte
E as mesmissimas orelhas, ..

EPIGRAM (Translation by Heitor P. Froes)

You're an ass, '" and furthermore
Lucky and proud you fear no blame ...
But still you look as before
And your ears are just the same:

DER~LDO DIAS, espirito mordaz servido po... viva inteli
geuda e cultura humanistica incomum - ainda nao se celebrizara
com a inimitavel "Hist6ria de HOl1lens Bichos" (uma satira aos
julgadores de urn concurso a quese submetera no Ginasj() da Ba
hia) e era ja considerado epigramista de peso, assaz festejado nas
radas intelectuais bahianas, Sao de sau iavra os seguintes versos:

EPIGRAMA (Deraldo Dias de Morais)

Tu fumas; eu tambem 'fumo,
Mas tu fumas do meu tumo;
Ambos nos fumamos, pois;
Portanto ,eu fumo par dais', ..

EPIGRAM (Translation by Heitor P. Froes)

I smoke, and you do the same,
But it's I who pay for you. , .

.This is why I can now claim
That I've been smoking for two ...
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EPIGRAMA (Deraldo Dias de Morais)

Douter dos mais eminentes,
Hlnnem severo, Impoluto,
Entre as deveres urgentes,
Par que naa perea um minuto,
Vai visitar as doentes
Logo vestido de luto!: ..

EPIGRAM (Translation by Heitor P. Froes)

This physician is as brave
As he's distinguished and cute ...
But as some cases are grave .

'(Being chronic, or being acute) .
And his time he wants to save ...
He vis. in mourning suit!

o jovem LAFAYETTE SPINOLA e desses que nao poupam
ningue~ talvez nem mesmo a si proprio; pessimista, iconoclasta
e mordaz sao de sua pena estes venenosos coneeitos:

EPIGRAMA (Lafayefte Spinola)

Este mocinho pedante
Tem razao da soberbia:
E 0 cego mais importante
Dos eegos da Academia ...

EPIGRAM .(Translation by Heitor P. Froes)

This fellow who talks so loud
Is right about his poor mind ...
He's the most blind, the most proud
In the Academy of the blind. ..
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EPIGRAMA (Lafayette Spinola)

Vma cousa aconteceu
Que a todo mundo intrigou
o tesouro emagreceu
E 0 tesoureiro engordou!

EPIGRAM (Translation by Heitor P. Froes)

Think about this a~ you like
(This is a right of your own):
As the treasurer grows up ...
The treasury is down ...

Haveria que citar ainda 0 finado Pinheiro Viegas, 0 saudosls,
simo Aloysio de Carvalho (Lulu Parola)., Gelasia de Farias, Gil··
berta Guimaraes, Magalhaes N eta, Fernando Diniz, Gerardo de
Souza Alves ... e a lista estaria ainda incompleta. Publicau 0 der
radeiro entre as citados, nas paginas de "Don Casmurra", hi cerca
de dois anos, urn ensino sobre epigramistas bahianos em que repro~

duz alguns epigramas nOS50S, dentre os quais as seguintes:

A FEMINISTA (Heitor P. Froes)

- "Abaixo os homens" - destimida indta
A feminista; e a di5cursar se agita
Com grande espalhafato ...
Mas de repente empalidece e grita:
"5' !"ocono. (Vira urn rata) !

THE FEMINIST (Translation by the author

-"Down with men" - a lady savs'c, .. ,

No more husband. no more Sl)OUSC .••
~1 .

'len, she grows pale, and she prays:
What is yhe matter? - A mouse!
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DIAGNOSTICO (Heitor P. Froes)

Um diz: "£. senhorita"; outro: £. rapaz!"
Discute 0 grupo, e tal harulho faz
Que 0 cavalo se irrita,
Empina-se ... e quem manta d.i p'ra traz!
- "Fcriu-se, Senhorita?"

A DIAGNOSIS (Translation by the author)

- "It is a lass" - one says! - "No fis a lad!"
And evexvbo,l".' ,:TC:'~,cs ahout the rider..., ..' ~. .

As the horse slips _.. alas! ...
The rider falls, legs up; just then one says:
Are you hurt, pretty lass?

*
* *

Por muito que haja de pesar na balan<;a a in6pia do autor, 113.0

duvido que as Senhoras e os Cavalheiros ingleses e Norte-Ameri
canos aqui a caso presentes tenham sentido algum interesse em
conhecer, atraves de vers6es mai£ ou menos exatas, 0 sentido de
alguns dos melhores epigramas de intelectuais bahianos, dentrc
os mais afei~oados ao referido genero litera-rio.

Equivalente, porventura mais viva, reac;;ao esperamos seja pro-,
vocada no espirito dos patricios presentes, ao saborear em verna-
culo algumas produc;;6es realmente merit6rias da lavra de epigra
mistas britanicos ou estadunidenses:

TO SEXTUS (By POTT & WRIGHT, translated from
MARTIAL)

You disappoint no creditor, you say?
True, no one ever thought that you would pay.
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A UM DEVEDOR (Parafrase de Heitor P. Froes

Diz voce que aos seus credores
Nunca ilucle ou desaponta;
E que a certos devedores ...
N em sequer se manda a conta!

*
* *

THE WORLD (Anonymous)

This is the best world that we Ii ve in
To lend, and to spend, and to give in;
But to borro\v, to beg, or to get a man's own,
It is the worst world that ever was known.

o MUNDO (Traducao de Heitor P. Froes)
~

Este mundo e mar de rosas
.Se temos vida folgada;
Chega a desgra<;a, a miseria ...
Meu Deus, que vida apertada!

*
* *

EPIGRAM (Anonymous)

I have lost my mistress, horse and wife,
And when I think of human life,
;;y m.ercy twas no worse.

Y tnlstress sickly, poor and old,
:My wife dal1ln'd ugly and a scold -
I' "m sorry for'my horse.
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EPIGRAMA (Tradu~ao de Heitor P. Froes>

Perdi mulher, perdi cavalo e amante
E fiquei muito tempo delirante
.i\ pas tao grande abalo:
A primeira - meu Deus! que fealdade!
A ultima - passava jil. da idade ...
l\1as que falta me faz 0 meu cavalo!

*
* *

EPIGRAM. (Anonymous, from the French>

The world of fools has such a store,
That he \'\'ho .vould not see an ass,
Must abide at home, and holt his door
And even break his looking-glass.

EPIGRAI-AA (Traducao de Heito~ P. Froes)
~

De bestas ha no mundo tal por~a(),

Que se nao mais desejas ver um burro
Tens que trancar-te em ca$a, meu casmurro,
E a espelho quebraris, par precausao! ...

DF YOU LOVE ME (Anonymous>

If you love me, as I love you,
,Ve'll both be hiendly and untrue.

HIPOCRISIA <Traducao de Heitor P. Froes)
~

Se 0 bern que voce me quer
For como 0 bern que eu lhe quero ...

. E que ambos nos enganamos
Do. mesmo modo insincero!



- 35-

UNTITLED (Anonymous)

\;\7hile ADAM slept, from him his EV E arose:
Strange his first sleep schould be his last repose.

DESTINO DO. HOMEM (Tradu~ao de Heitor P. Froes)

Mae EVA se originou
De A DA..0, no sono primeiro;
Neste sana ele encontrott
Seu. repouso derradeiro! ...

*
* *

THE OCEAN SPillS (Anonymous)

The ocean spills upon the sands
Water with a thousand hands,
And when the water all is spilled,
The sands are dry, the ocean filled.

o MAR EA TERRA (Traducao de Heitor P. Froes
~

Vai esparzindo 0 mar pelas areias
A agua de suas vag-as a maos-cheias;
E, depois de faze-Io scm cessar ...
A areia seca, c fica cheio 0 mar!

...

* *
AUNT EL·IZA (By R. H. RUSSEL)

. In the drinking-well
(Which the plumber built her)
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Aunt ELIZA fell, 
vVe must buy a filter.

TIA ELIZA (Tradu~ao de Heitor P. Froes)

Cai no p6<;o, distraida,
A Tia Eliza - coitada!
Doravante ... nova vida:
S6 se bebe agua filtrada!

*
* *

THE ANT (Ogden Nash)

The ant has made himself illustrious
Through constant industry industrious.
So what?

.'..

vVould you be calm and placid
If you were full of formic acid?

A FORMIGA (Traduccio de Heitor P. Froes)
~

A formiga alcan<;ou notoriedade
Gra<;as a sua enorme atividade.
Pais bern, nao h<i razao para surpresas;
E fun<;ao do aciclo formica
Que ihe deu a Natureza.
Quem poderia ser placido
Tendo no corpo tal <icido?

*
* *

THE CALF (Ogden Nash)

Pray, butcher, spare you tender calf!
Accept my plea an his behalf;
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Ue's but a babe, too young by far
u',· ~

. 1'~ perish in the abbatoir.
Oh, cruel btl tcher, let him feed
And gambol on the verdalle mead;
Let clover tops and grassy banks
Fill out those childish ribs and flanks.
Then may we, at some future meal,
Pitch into beef, instead of veal.

o BEZERRO (TrGdu~ao de Heitor P. Froes)

A<;ougueiro, nao mate esse bezerro;
E tao pequeno, oh! rJiio, por caridade!
Matar 0 pobrezinho e rnais que urn erro:
E uma iniquidade ...
Deixe que elc se torne gordo e forte
Pastando pelos campos socegado ...
Deixe-o cn~scer, e entao mande-o p'ro corte ...
Que estarei pronto pra come-Io assado!

*
* *

TRIAD (Adelaide Crap$ey)

\~hese be. ~:

rhree silent things:
The falling snow the hout
Before the down the mouth of one just dead.

TRiADE (Traducco de Heitor P. Froes). ~

Das Cousas silenciosas, me pareee
Ha tres que nenhuma outra excederia:
A £ria neve quando em £locos desce,
A hora crepuscular da Ave-Maria.
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E, mais que tudo junto,
A lingua de um defunto!

-
THE AVENGERS (Edwin Markhan)

The lav,'s are the secret avengers,
And tlw)' ru!e ab,,":' <,11 lands;
They come an wool-soft sandals,
But they strik with iron hands.

A VINGADORA (Traducao de Heitor P. Froes)
~

Parcce a lei sempre sa ...
},.fas num contraste eu me aterro:
Se cIa vem com pes de Hi,
Fere com punhos de ferro!

*
* *'

PREPAREDNESS (Edwin Markham)

For all your days prepare,
And meet them ever alike:
\~rhen you are the anvil, bear 
\iVhen you are the hammer, str~ke.

PREPARACAO (Parafrase de Heitor P. Froes)
~

Surdo ao temor, que transtorno,
Forma em SOl1hos teu castelo:
Quem esta por baixo - e bigorna,
Quem esta de cima - e martelo !

*
>Ie *



- 39-

EPIGRAMA (Jooquim Miller) - ("From BYRON")'

1n men whom condemn as ill
I find so much goodness still,
In men whom men pronounce divine
I find so much of sin and blot,
I do not dare to draw a line
Between the two, where God has not.

EPIGRAMA (Troducao de Heitor P. Froes)
~

Nos homens pelos homens condenados
Encontro, muita vez, tanta bondade;
Naqttl~les que transpiram salltidade
Encontro tantos vkios e pecados ...
Que nao penso sequer em sepani-Ios,
Pais que nem DEUS soube. diferell~,i-los!

Great fleas have little fleas upon their backs t.o bite'em
And little fleas have lesser fleas, and so ad infinitum.
The great fleas themselves in turn have greater fleas to go on,
While these again have greater still, and greater still, and so on

AS PUlGAS (Traduciio de Heitor P. Froes)
~

As pulgas tcm pulgazinhas
Que as picam de vez em quando;
Essas tern pulguitas, e estas ...
Pulguitlcllias em banda!

As pulgas grandes, coitadas,
Par outras parasitadas,
Descobrem nas pulgarronas ...,
E estas nas rnais alentadas t
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Comentando, certa feita, 0 epigrama acima propuzemos acre
sentar ao original a chave seguinte, com que encerramos - para
alivio dos ouvintes - esta fastidiosa palestra:

It's a fate of everyone
Be he large or be he small:
The list of the hangers-oll
Shall not have an end, at all !.

Isto e:

Assim sofre todo mundo
Do gigante ao pequenito:
A lista dos parasitas
Tern por simbolo ... 0 infinito

BAHIA, 20 de Fevereiro de 1945.



PEQUENOS DISCURSOS

Garcia Moreno



. PALAVRAS A ZORAIDE ARANHA(*)'

Zoraide :

,

Nao sei se alguem sabe 0 dia em que a garganta humana
arrancou da confusao dos gritos selvagens 0 primeiro som articu-
·lado. Erecto eja obreiro, 0 homofaber dos primeiros <.lias do rnundo
vivia num quase silencio de assombrado, estalando as cordas vocais
em pobres e inexpressivos caearejos. Depois ... eque veio a Iingua
gem indiferenciada das ollomatopeas, aprendida no babelismo das
vozes dos seres e das eoisas. Quando, porem, a emoc;ao modulou 0

p.rimeiro grito. que na~ se perden mais nos ecos dasquebradas gi
gantesb.s, antes se fixou, cheio de sentido, na compreensao das al
mas, surgiu para a vid<l; do homem uma hora nova e diferente. As
gargantas despertaram para exercicio inteligente das interjei<;6es !
Vern dal, pareee, a linguagem aprendida, nao mais do grande mundo
exter.ior, 111as do pequeno mundo das pereep<;6es, dos afetos, da in
teligen~ia. Nasceu a paIavra. 0 homem eomec;ou a falar.

Napenumbra das cavernas, entao, as coisas mudara!~.0 a1110r,
por exernplo, ganhou urn extraordimirio poder de expressao: saiu

.?a linguagem exc1usiva das atitudes e ·dos gestos, incencliados pelos
1l1stintos. das respira<;6es sofregas, das palpi tac;6es apressadas, dos

(*) So:udo:~ao ex iovem declamadora baiana. na sesscro de 21 de 7 de 943.
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olhares afogueados, da moleza dos requebros, para 0 Sussurro das
vozes sincopadas das emo<;6es, das palavras ciciadas dos afetas. ,
para a gramatica ac;ucarada dos carinhos. As coisas mudaram muito
no seio morno das cavernas~As m41heres c~mec;aram a falar, a fa
lar, a falar ... A palavra era uma novidade, irresistivel e sedlltora.
Antes dela, os protestos da mulher eram gestos passivos de fuga.
Fuga para 0 emaranhado das florestas intocadas, fuga para as fttr
nas cavadas no granito das montanhas, fuga para outros bra~os

mais herculeos ,e mais ageis na ca<;ada das feras. Com a palavra,
porem, a muIher come<;ou a ellfrentar 0 homem com os protestos
ativos da ... discussao. E, pela primeira vez, antes de Darwin, 0

homem foi comparado ao macaco\ sem nenhuma inten<;ao natu/a
Iistica, pela propria companheira. E a outros bichos ... 0 homem,
entao, deu p'ara sentir uma saudacle enorme'do tempo dos onoma
topeas. Dos tempos tral1quilos -:10 silencio de todas as gargantas
femil1inas, 5im, dos dias das primeiras interjeic;6es. Nunca havia
ele pensado que a palavra queimasse mais do que 0 fogo dos raias,
que carbonizava ·os troncos portentosos cia mataria. Nem que lc
vantasse, em seu cora<;ao, chamas mais vivas que os atritos das
pedras nas fogueiras erguidas a frente das cavernas.

Mas,era precise salvar a palavra. Chegaram os sinais para
fixa-la no tempo. Para perpetua.-Ia, em-fim. A palavra estava salva.
Passou de simples instrlllllcntQ dos el1tendirrlentoscavernos~s,isto
e, domesticos e do c0!,11ercio interessado clos contactos humanos,
para exprimir as emo<,;6es, criadas na alma do homem, pela beleza
e pelo sofrimento. E a emo<;ao, que fizera dos estalos laringeos
o grito inteligivel das interjei<;6es, deu a palavra inf1ex6es estra
nhas, dtmo diferente, criando 0 canto, a primeira musica que 0

homem ouviu. 0 sofrimento e a beleza iriam falar, falar pela pala
\ora huma.a. Estava criada a Poesia, Restava que ela falasse,
tomasse voz e conquistasse mimica. A voz do homem era pobre de
modulac;6es e inflexivel no exprimir preciosas sutilezas.· As maos

do homem, seus bra<;os, enrijados na peleja, pesados demais para
a leveza dos gestos ...

Mas, urn dia, nao se sabe por que u'a mulher repetiu 0 poe
rna que 0 compa!1heiro fizera, copiando as cantigas de urn riacho•.
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claro. Entao, pela primeira vez, a Poesia fa Iou com voz de g-ente.
pe!a primeira vez, a mulher mostrou ao homem que sabia mais que
falar, falar, falar. Que sabia ialar como a beleza e como 0 sofri
mento ... Que podia viver e encarnar a Poesia. Depois ... desapa
xeeeram os mamutes e os dinosauros. Desapareceram os machados
de silex e as flexas, As feras aprencleram domesticidade 110S jardins
zoologieos. Renasceu, ern certas terras, a ferocidade dos primeiros
dias do mundo. E a Poesia continuou no corac;;ao clos homens de
b6a-vontade. E () espirito nao sc afugentou dos hornens que tern
fe no Homem. No muncIo dos recontros sanguentos das guerras,
ha, ainda, ao sol, urn lug-ar para as academias. E, nas academias, a
YOZ inefavel do Poesia, que nao sc calari nunea !

Eis par que, nesta hora, em que todos os espiritos se voltam.
ao peso de mil ang11stias, para os primeiros raios com que a
Liberdade pinta os horizontes do mundo, a tua VOZ, neste refitgio
da inteligencia sergipana, e nma afirma<;ao magnifica de que a

Poesia ainda vive, ainda fala, fidalga, harrnoniosa e imortal !
Salve!
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PALAVRAS A HEITOR FR6ES ('~)

Sr. Heitor Praguer Froes,
Bahia e Sergipe sao, felizmente, bons vizinhos. A contigui

dade espacial do destino geografico das duas terras sempre encon
trou na vizinhanc;a das duas gentes a tessidura delicada e inque
brantavel de simpatia, de afcto e de comprcensao. Scm desprezar
mos as nossas proprias conquistas, os caracteres individualizadores.
de nossa personalidade coletiva, a importac;ao e a implanta<;ao de
elementos aculturais de O\1tras origens, Sergipe C, predominante
l11ente, uma area cultural baiana. As razoes sao multiplas e, histo
ricamente, hem conhecida5. Os nOS505 doutore5 sao, via de regra,
"doutores baianos": os medicos, os bachareis, os farmaceuticos, os
dentistas, os agronomos. Os n0550S jurista::: do Recife pertencem,
hoje, a tlma gloriosa ger<lc;aO hist<'Jrica, recolhida ao acervo de nos
sas tradic;oes. Da Bahia, serao, dcntro em breve, os nossos profes
sores secnndarios, recrutaclos dos inteligencias que Sergipe esta
rnandando para a Escola de Filosofia. Sao "baianos", ate, os n05
sos "pais de santo", quase sempre iniciados· 1105 misterios do culto,
110S terrciros da Bahia. Se aclclimitac;ao do 110SS0 perfil cartogra
fico tern criado surtos de dissidios e contestac;6es, creio que jamais
haver:l Ingar para levantar-se uma fronteira nitida no terreno 111

finito. ollele se moycm os espiritos d'aqucm e d'alem Rio-Real.

(*) Saudo<;ao ao Academico baiano, a sessao de 17 de 7 de 945.
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;\ \fOssa presen~a, nesta A<;ademia, tem, pais, urn ar de fa,ni1iari

~adc. Ao reves de urn estranho, sois para nos um parente espiritual,

que nos veio vel' e conversar. Quando aqui chegastes, trazeis ja, de

alguTJS de nos, 0 retrato mental. Dos nossos maiores, principalmen

te.. tinheis, de cor, 0 perfil psicologico. Garcia Rosa, par exemplo,

era vos"o conhecic.lo. Artur de Sales, talvez. "os tillha dito ,,;()bre as

esquisiticcs do homem e 0 lirismo do Pacta. Da velha casa, quase

el11 ruin as, que, a custo. 0 Pocta transformou em nova, como se 0

rejuvenescimento do teto e das paredes valess~ a constrt1~aO de um

mundodiferente e novo, oude a homem de vclhos hibitos il11utaveis

estaria.por for<;a, como um inadaptado. Do horror quase fabico as

rl1a" movimentadas ca de baixo, onde () Pacta aparece como um fu-·

gitivo cia colina amont vel, que e. scm clllvida, a sua acr6pole.

Estranha nao vos era a figura magnifica do principe cia orato

ria sergipana. Des:;c orador e desse jurista que os fados prencleram a

Sergipe, com caprichos de arboricultor que desejasse vel', entre caju
tiros, a vitalidade invejilvel e invejada de um carvalho solitario, de
franc;as altas e amplas, cuja sombra e, em verdade,·um mal medonho
<1 rasteirice de arbustos famintos de sol. Dcsse Carvalho Neto, cujos

talentos e cuitura ilumil1ariam qualquer catedra cia mais famosa Es

cola de Dircito do ·Pais. Desse Carvalho Neto, cujas qualidades sao

negadas com aquele mesmo espirito de justi~a do sujeito (da anedo

ta que me contastes), ~egador sistematico das virtudes da terra
baiana

"~ossas Igrejas?"
"~ada tem de notavel."
"E nossa culinaria?"
"Uma estupidez afro-brasileira."
"E 110SS0 Rui Barbosa?"
"um bacharel como os autros."
"~-Ias .. " homem de Deus, que acha das laranjas da

Bahia ?"

"Nao gosto delas: sao doces demais."



-48-

Nao sois, em cambio, para n6s urn desconhecido. Sabemos que
tcndes no nome Praguer Fr6es 0 oraculo de U11l grande destino a .
que se tcm conservado fiel a vossa vida. Sois professor de medici~

na, homem de letras, 111 usicista, poliglota, colecionador de antigui
clades, folk-Iorista, que sei eu ... Sois, a um tempo, sabio e artista-.
Em Medicina Tropical, pertenceis ao drculo das maiores autori
dades do mundo. Conferencista, sois, das tres Americas, Sendo ar
tista e professor, sois um grande professor, porque nao perderao,
1IlIIlCa,O senticlo as palavras de :MigllCl Couto: "0 talento e'a per
severan<;a, unidos ao mesmo individuo, poderao gerar 0 investiga
dar, 0 filosofo, 0 sabedor e ate 0 genio, se este nao e senao uma
, "'!:;a paciencia; mas, grande professor so sera. aquele que fOr ao
ll1esmo tempo Iltll grande artista, capaz de sc arrebatar de paixao
pdo sell oficio e de a comunicar com a meSllla intensidade aos seus
disciplllos. Conhe<;a a fundo a biolog-ia normal e patol¢gica, sera. urn
grande medico; apure ao extremo a utilizac;aa destes conhecimcntos
junto ao doente, acertando-lhe C0111 a moh~stia, mitigando-Ihe as
dores, dando-lhe a cora. ser~, 11m grande clinico; mas, grande pro
fessor de medicina so 0 sera, se, sendo tudo is to, a sua alma vibrar
ao contacto das verdades cientificas, se souber achar no fundo
arido, doloroso 01.1 repulsivo dos fatos morbidos a. emo<;ao estetica
e for-the a palana tao vibd,til, quanta a alma, para traduzir essa
cmo~ao."

Homem moderno, esportivo como um turista americano, ten
des, cantudo, pelo 110S50 passado apego ,de' antiquario legitimo.
Amais, en sei, as moveis do Brasil dos velhos tempos, talvez, pelo
motivo de que fala Gilberto Freyre: "um velho sofa'do tempo de .
Pedro II parece acolher os amigos da casa com mais sincero "bom
dia" deste mundo, convidando-os a estar it gosto e prometendo cafe
Ott vinho de genipapo. As modernas cadelras muito mal dizem
"bom dia", Nao convidam ninguem a sentar-se: recebem as visitas
com cara feia."

A vossa alma de artista advinha, interpreta e cria belezas. As
coisas valem como metos estimulos a vossa sensibilidade. Nao
sois, C01l10 tantos, unicamcnte sensivel as belezas monumentais e
ccnvencionais dos guias turisticos. Andastes, ja, as caminhos de
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qtlaSC todo 0 mundo. Admirastes as galerias do Louvre e as cole<;6es
dos rnuseus americanos. Conhecestes, com emo~ao, as famosas ca
tedrais da Europa. Todavia, encheu-se de vibra~6es a vossa alma,
ante as \"(~lhas igrejas de nossa Sao Cristovao. Sois, realmente, sin
cYular Sr. Beitor Froes. Ensinais, numa Faculade de Filosoiia,
» ' .
literatura francesa e andais colhendo versos do nosso folk-lore.
Fizestes uma das mais belas tradu~6es do If, de Kipling, e fostes,
hit dias, tomarnota do que a alma popular sergipana rabiscon nas
paredes da igreja da Comandaroba. Ainda hoje, falastes aos medi
cos de Sergipe, sabre a febre amarela na America. Ides, agora, con
versar a respeito de humoristas nossos e alheios. Scm duvida, estais
certa de que 0 espirito, como as pedras preciosas, enriquece-se de
brilho, na tnultiplica<;ao das facetas. E tendes razao.

Sr. Beitor Praguer Fr6es, a "Academia Sergipana de Letras"
vos satlcla.
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o RETRATO DE ARTUR FORTES (*)

Senhor Presidcnte do INSTITUTO HIST6RICO E GEO
GRAFICO DE 5ERGIPE :

Ao trazcrem para esta Casa uma cliidiva que Ihe enriquece a
g-aleria plutarchiana de sens Yaroes, os amigos de ARTUR FOR
TES nao quizeram fazer em silencio, scm algumas palavras. Por
mais quc reconheccssem a fidelidade do artista, nos tra~os e nas tin
l.a~, ao rctratar a fisionomia do Mestrc inesquecivel, escolheram al~

gUt~lll para 0 l.rahalho comOH'lltc cia dedicatoria. ;\Cfui eston, somen
teo para isto. Nao serA, nas linhas breves e s6brias de uma dedicato
ria,o lugar para 0 estudo da personalidade de um homem, cnja vida
deixou as tradi<;6es de Bossa politica, de nosso magisterio e de n05
sas lctras a heran~a de muitos exemplos.

5i 0 tempo parasse, ou a vida se extinguisse, nesta t.erra, com
c) cfemero das gerac;oes presentes, de quase nada valeria este retra
to. Ivlelhor do que ele, hi dentro de nos, ao milagre da evocac;ao,
a fig-ura redivivit do IVlestre. Nos caminhos de nossos passos dii
rins, sentimos tocIos a presenc;a invisivel de FORTES. As portas,
da~ livrarias, no vieio intelectual das tertulias crepusculares, nos
o CllCOll1.ra1l10S na fillura de I1ma aneclota francesa, na sutilcza de

n Palavras pronunciadas, na sessao de 23 de 7 da 945 do I. H~ G. S., em

nome dos amigos do Poeta.
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rn juizo literario, na cita<;ao erudita de uma passagem historica..
~as "salas de professores" dos nossos gimisios, entre uma aula e
outra, ern-quanto as gargantas can\adas recompoem, com 0 q.fe
pequeno, 0 ti,mbre claro para a dissertaljao pr6xima, H,e. se enc~

minha ate nos centra em nossas conversas: a memona prodl
giosa e a palavra milageira fazem para todos a sintese da llltima
leitura. Nos pequenos circulos, aentrada das lojas elegantes, hi esta
ele, com a risada livre e inconfundivel, arrematando a hist6ria ga
Jante ou a nota maledicente que alguem acaba de narrar. Find\? 0

dia, em marcha serena de .quem passeia, a caminho de casa, He, as
vezes, volta com a gente, multiplicando a distfmcia com paradas
trequentes, para nos falar dos triunfos escolal'es da neta querida
ou recital' os versos feitos na ultima visita ao Recife. A noite, os
que vamos ao cinema, Ii 0 vemos, sempre no'mesmo lugar, denun·
ciando-se com 0 riso largo, ante os dialogos espirituosos ou as at,
tudes risiveis dos bonecos. Quem, entre os seus amigos e discipu
los, !laO sentiu a sna presen<;a, nas ruas e nas pra\as, ao calor das
vibrac;6es hl1manas, no meio do pova. na madrugada do Mundo re
naseeute, da Humanidade reconduzida aos dias da grande fraterni
dade? Quem, entre nos, nao ouviu na voz dos oradores da Liber
dade a sua grande voz? Quem, de nos, nao viu 0 FOH.TES de pe,
na tribuna do povo, falando sabre a reconquista dos Direitos do
Homem, incendiando ao fogo de suas ap6strofes as cadavcres dos
tiranos e os escombros residuais da tirania? Nos deviamos tel' ou
vida a sua grande voz, erguida num hino de glorias, a todos as he
roes e martires da Liberclade. Aos soldados do Brasil que reafir
maram, nos montes nevados cla Halia, oheroismo tradicional dos
seus maiores, que tantas vezes a sua palavra magica de professor
de Historia reconstruiu, aos 110SS0S olhos, com um realismo de fil
me moclerno. Ao povo da Fran~a,da sua doce Fran<;a, na intimidade
de cuja hi·st(Jria ele aprendeu a li~ao de viver e morrer peIa Liber
clade. Quem nao 0 viu ao nosso lado, trepidando de entusiasmo, an
t: os portoes escancarados das prisoes vazia~? Ouvindo e vendo co
llaseQ que os homens libertos s6 trazem amor no cora<;ao e, nas
P~Javras, l1'a mensagem de concordia, de grande concordia brasi
lena, de Ulna irnensaconcordia universal. :Ele esta conosco nesta
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hora, em que, acima das discurseiras de politicos ressentidos, uma
voz grande se alevanta a conc1amar pela ordem e pela uniao dos
homens.

Mas, Seuhor PresiClente, 0 tempo nao para. A vida se ha-de
perpetual' com as gera<;oes que virao depois de n6s. Esta Casa, por
ser do passado, e, especificamente, do futuro. Boje, ela vale pelo
que tem de ontem. Amanha, valera pelo que tiver de agora. Esta
Casa e,sobretudo, da posteridacle. Bem vale, aqui, 0 retrato de AR.;
TUR FORTES. Os porvindoiros hao de conhecer-lhe avida. Jose
Calazans e Freire Ribeiro the ensinarao, com seus livros, que, em·
Sergipe, urn Poeta fez uma reyoluc;ao para marrer em pra<;a pubiica
e que outro Poeta, menor e mais mo<;o, esteve a seu lado, ardente
e incendiada. Contar-lhes-ao as tradi<;6es de nOS50S colegios que
o seu maior professor de Hist6ria era urn pocta magnifico, que con
duzia ao peito uma rosa vermelha, a comen9a que lhe conferiram a
beleza e a sensihilidade. Dir-Ihes-a. a cronica parlamentar de Sergi
pe que houvc, entre seus legisladores, uma voz respeitavel, can<;ada
cia disciplina partidiria, que se chamava 0 franco-atirador. Quando,
enfim, nos dias do futuro, ARTUR FORTES for tao somente
urn nome, desligado, pelo tempo, de suas fei<;6es fisicas, a que, ain
da hoje esta e, par longos an os estara. associado, este retrato valera
uma recomposi~aodo homem aos olhos dos que 0 terao no espirito.
Ai esta, pais, Senhor Presidente, 0 retrato de FORTES. Reflete 0

professor, 0 politico, 0 poeta, diante da vida. Reflete 0 homem,
diante cia vida. Comoelc foi, ardoroso, sincero, clesassol11~rado.

Os amigos de FORTES, as que Ihe assistiram os sofrimentos
de meses a fio; os que estiveram presentes ahara derradeira de
sua grande vida; os que 1he escutaram as palavras ofegantes na
medonha agonia e viram, nos seus olhos suaves e mansos, que a
ltl;;; se ia, de-vagar, como l1um par-dc-sol; os que, no palor daquela
face tranquila a que as barbas loiras e crescidas davam a serenidade
de urn martir cristao. viram a vida fugir sem pressa; os que viram

chegar a medicina para ensomhrecer aquela condenda, que jamais
c1esertara de outras lutas c aceitava, de frente, a que amorte lhe
oferecia, tem de FORTES mais que urn retrato. Tern de FORTES'
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'a mascara. A mascara que, modelada aos tra<;os de seu Tosto
tl'nda quente do ultimo sopro, nos esta a dizer que, as vezes, os
al .
poetas morrem como as santos ....

*
* *

Mas .. , Senhor Presidente.. aqui vin}, apenas, para tra~er uma

dedicat6ria. Ei-Ia: .
bste e 0 retrato de ARTUR GENTIL FORTES. De ARTUR

FORTES. De FORTES. Pacta, amOtt a Bdeza. Hamcm, amou a

Liberdade !



MUNDO

J. Pires Wynne

Este mundo de Deus ... A vida e quasi nada.
Urn vagido no ber~o. Urn suspiro depois.
Tao rapida - a chegar, na ilusa.o da chegada.
Tao rapida - a partir. Eis, 6 vida, 0 que sois.

Urn minuto no tempo. Uma manha. doirada.
Urn abra~o que liga duas almas. Dois
Corpos, duas almas. Um mundo. Linda escada
Que it vista se mostra e se some depois.

Esperan~a. Ilusa.o. Saudade e Desconf6rto.
Mundo novo a surgir de outro mundo ja morto.
Perene alvorecer e perpetua desgra~a.

Vida. Sonho de Amor. Um mundo que se inflama.
E palpita, e se vai na luz que se derrama,
E se perde e x:enasce, e, num momento, passa.



QUADRO

J. Pi res Wynne

o seu piano, agora, a pequinina sala
Enche de meigos sons, E como e linda agora I
Executando Bach, Chopin, Beethoven, fala
Atraves do teclado. E ele escuta e cora.

Cora porque de amor 0 perfume se exala
Como atraves de urn sonho a musica da flora.
Assim, no torvelinho, em segredos, estala
o eoraSiao, que canta, e que em silencio chora.

Um idilio em surdina. Urn som disperso e vago.
o mar alto a subir, invencivel nas ansias.
A ternura, a vagar, serena, a flor de .urn lago.

Velho terna, talvez, e mesmas cireunstancias.
Urn passaro que voa em busca de urn afago,
Um ninho que se esconde e infindaveis· distancia~.



CANCAO DO UNIVERSO
->

J. Pires Wynne

Nao -houve altera~ao nenhuma. Tudo morre
Como morrendo vinha ha milenios. A vida
It sempre a mesma vida, e como urn rio carre.
E rio, sempre assim, na perpetua corrida,
Levando as aguas vai, refrescando as entranhas.
Do mar7 brute feroz, sempre em luta renhida.
A linfa continua a descer das rnontanhas.
A Terra se revolve, atormentada e baa.
E tu, homem de Deus, ° que fazes? Apanhas
o dace fruto olhando a lucila coraa.
Do Sol, forte luz, eternamente aberta,
A refletir 0 ceu na pequena lagaa.
N enhuma a1tera~ao. E na rnesma hora certa,
Com a luz do sol, que surge e que tambem se escoa, 
Canta ° galo, e no campo 0 campania desperta.
E ja livre do sono, e pegado a charrua,
Anda a mover a Terra, e na vala semeia,
E no labor se esfor~a. Assim, Iutando, sua.
Na cidade em tumulto ou na simples aldeia,
Nos longinquos sertoes on na alvacenta praia,
Onde 0 mar se debruga e da beijos na areia ...
Em tada parte 0 mesmo anseio eterno e luta.
o dia surge e vai. A mesma luz se espraia.
E tu, homem de Deus, em perpetua labuta.
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Um dia surge e vem logo apos outro dia,
Cheio da mesma luz, e na bigorna 0 malho
Bate, sem descan9ar, na can!;ao que batia ...
A formiga - as migalhas carrega. 0 seu ninho
o born passaro faz trabalhando no galho,
Apanhando no bieo as f61has do caminho.
A propria Natureza, eternamente em festa,
Nao para, e no silencio, em continuo tl;abalho
Se renova, febril, renovando a floresta.
Nao houve altera9ao nenhuma na corrida.
E nao vale correr. 0 cora!;ao aflito,
Repetindo 0 seu sonho - a dor da sua lida,
Num dia, sem penar, abafando 0 seu grito,
Cora9ao renovado e renovando a Vida,
Rolara., como urn sol, atraves do infinito.



Receps;ao de J. MAGALHAES CARNEIRO na Academia

de letras da BAH IA

Sauda<;ao pelo Acad. H. P_ FR6ES

Presidente e demais Academic05
Ilustre Confrade MAGALHAES CARNEIRO,
Senhoras e Senhores:

Nao escapam as arvores frutiferas a pi1hagem dos cobi~osQS

a sanha dos destruidores ou ao despeito dos que nao tem capa'ci...
dade para 1hes colher as frutos au nao teil1 merito para sab'Orea-:los:;
outrotanto stlcede com as Associa<;6es literarias - verdadeiras~ar

vores cujas raizes mergu111am no passado (dal seu redobrado vi
gor!) e cujos pomos tern sempre sabor diverso, por iS50 que va~'ia~

vel a composi<;ao da seiva it meclida que tl-anscorrem as gera<;6es!
De <Jua1quer modo, par maiores e mai::; numerosas que sejaItl

as fa1has ainda perceptiveis l1a organiza<;ao e nas atividades de
J11uitas delas, nao sao as Academias de Letras arquivos de meda
Ihoes ou museus de notabilidades espalhadas ... cujos represen
tantes devam possuir, -, com'o aquele celebre per~onagernde E<;A
- urn extraordinario talento, por isso que rara OU parcimoniosa
mente exteriorizado! Nao sao tampouco, Institutos de aposentadO;
das ,,da decrepitude liteniria, nem silenciosos asi10s de publicistas

. .
sem obras ou de literatos sem letras. _.

Em que pese a maledicencia dos que nos invejam a estabili
dade, 0 prestigio ofida! e 0 crescente conceito na Sociedade; ern
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)OS
sam influir os calhaus dos despeitados, que _. como eles

que 1 .
, rl'o· s .-- n{lO nos lograni sequer aJcan<;ar; em que possa acaso

prop .,. .
1 r " crr,·tulta antJpatla dos IcollOc1astas e dos reformadores mva e ... "" Q.

c:aciaveis que se nao conformam com a nossa fei<;ao conservadora ...
~ fato e que representam as Academias a expressao mais alta dos
valores estaduais, e pois da cultura nacional, e dao ao publico que
se intcressa pelas belas-artes cviclentes demonstra~6es de sua cres
cente vitalidade, seja na lllultiplica<;ao das sess6es ordin[trias e das
renni6es festivas como apresente, seja 'no valor litera.rio de seus
()rgaos oficiais au atraves das multiplas atividades culturais. de
seuS componentes.

o que nos falece ainda, entretanto, e urn intercihnbio mais
frcquente e mais acentuado entre as diversas entidades clbs Esta
dos, interca.mbio esse que se tern quasi limitado aos Congressos
bienais, convocados pela Federa<;ao das Academias de Letras do
Brasil. Dai 0 agrado com que realizamos esta soIenidade para a
recep<;ao do ilustre Vice-Presidetlte da Academia Sergipana de
Letras, que hi quatro decadas aqui se dipJomara em Odontologia,
e qUt' ora nos visita numa missilo cultural em que mutuamente sc
prestigiam asduas Academias, e de que decorreni maior forta1e
cimento dos mtl1tiplos Iiames que aproximam Sergipe e Bahia.....

!lustre Confrade MAGALHAES CARNEIRO:

Ollvistes 0 nosso Presidente decretal' ditatoriamente que ha
veriamos de ser 0 interprete dos sentimentos dest-e Instituto, ao
reccher fraternalmente tao digno companheiro; tambem nos ouvis
tes dedarar que dificilmente teria sidorecebida corn tamanho agra
do uma ordclll ditatorial, e bem compree-ndestes a razao de n05SO

ardor, aceitando scm hesita<;ao Hio agradavel incumbencia.
Consentireis, entretanto, que; procurando justificar-me ante

o Audit<Srio, com razao surpreendido por nos lobrigar emtais
alturas, ousemos ponderar que ao descortinio de PINTO DE CAR
':~LHO nao haveriam de passar despercebidos os seguintes fatos,
loglCamente determinantes de sua escblha:
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PRIMO - A visita que tanto nos desvanece representu, de
algum modo (com fartos juros, ja se ve!) a retribui\ao da que
fizeramos recentemente a terra de FAUSTO e de TOBIAS, a que
ficamos unidos par la~os de tao intensa cordialidade que, nao satis
feita de nos haver cumulado de gentilezas, ligou-nos a prestigiosa
Academia Sergipana a seu proprio destino e a sua propria gloria,
inc1uindo nosso nome no quadro de seus membros correspondente~,

·em a Cadeira de numero 2, de que fora primeiro ocupante 0 saudoso
c emerito LAUDELINO FREIRE.

SECUNDO - Sendo MAGALHAES CARNEIRO atua! Vi
ce-Presidente do sodalicio sergipano, for~a era se elegesse para
sauda-lo urn titular de patente igual (ao menos oficialmente 1).

TERTIa - Para dizer .do visitante nao havcria como fug-ir
a escolha de algum confrade que mais de perto 0 conhecesse, e que
tivcsse lido ao meno::; uma parte de sua obra literaria-capacitaclo
assim para referir-se com cert.o conhecimento de causa a atuac;a.o
do homenageado como Academico e aos sens meritos de escritor e
de homem de cultllra.

Assim explica nossa participa~a.o direta nesta solenidade, cum
pre-nos dizer a que vimos:

Numa institui~ao CQmo a Academia Sergipana de Letras, em
que 0 ntlmero de mo~os crece dia a dia, e cujos componentes mais
cxperimcntados em sua maioria conservam espiritualmente a ju
ventude - destaca-se MAGALHAES CARNEIRO, em plena ma
turiclade organica e inteJectual, justamentc pelo dinamismo e pela
mociclade do espirito, sendo unanimemente reconhecido como ele
mento c!o~ mais entusiastas e esteio dentre os mais s6lidos daquela
ilustre COll1panhia. Dc sua dedica~ao e de sua operosidade tivemos
indiretas 110ticias, ouvimos referencias diretas e apreciamos de
m0l1stra~6es ·evielentes; pOl' isso .podemos asseverar sem exag'cro
que dificilmente nos teriam enviado representante mais ilustre e
mais acreditado embaixador!

Aposentado n<?-s lides educacionais, depois de haver servido pa
trioticamente seu Estado como professor de Geografia e Corografi:>.
do· A TENEU SERGIPENSE ; ja numa fase cia existencia em que
Ihe assistia 0 direito ao pleno g020 do otium cum dignitate; e a
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. despeito 'de sua alcntada bagagem literaria - como autor de nove

las, de romances e 1i"ros cientificos, como homem de imprensa,

cronista e histori6grafo, como polemista, como fi16sofo e como pro

fessor ~ continua MAGALH1\.ES CARNEIRO em plena forma

intelectual, a trabalhar, a pesquisar, a produzir: Assim e que 0

novelista de "Galdino Cupido"e "Silvia Giorelli" nos prometc

para breve uma terceira novela - "Sujeira", e 0 fi16so£0 de "Deus

eo Homem" (que e 0 mesmo autor comedido de "Senso Estetico"

e "Saude e Longevidade") ja nos accna com um c"onjunto de sele

tas cronicas luminosas a que conferiu paradoxalmente 0 titulo de

"Lampaclas queimadas" ...

Do mesmo passo scrao dados a lumc, oportunamentc, pelo fcs
tejado bi6grafo de SILVIO ROMEH.O (patrono de sua Catedra
na Academia) mais dois romances psicologicos - "Veneno Do··
mestico e "E assim se desvaneceu aquelc sonho" ...

A proposito do conhccido autor cIa "Hist6ria cIa Literatura
Brasileira", praz-nos recordar ao audit6rio ter sido MAGALH1\.ES
CARNEIRO tll11 dos mais queridos dcntrc os seus intimos, ja pela
a£inidade intelectua! e pela cOl1corclancla de pcndorcs literarios,
jei pelas liga<;6es de parentesco, pois se consorciara - ja duas vezes
viuvo - 0 grande literato sergipano com um tia materna ~o nosso
ilustre visitante. Dai 0 grande valor de seu livro "Silvio Romero
na Intimidade", que, sem as indiscre<;oes irreverentes de um JEAN
JACQUES BROUSSON ao gizar "ANATOLE FRANCE en Pan
tQufles", nos oferece um retrato fiel e seguro do grande estudioso
de noss.a cultura e de nossas letras. Pen~ita-nos, ademais, 0 preza
do Coufrade MAGALHAES CARNEIRO uma referencia ao alt"
~o~ceito em que 0 tinha SILVIO ROMERO, que 0 considerava
101mitavei - delltre todos os que cultivaram esse genera litera.rio,
no Brasil~ ao gizar pequeninas cronicas ou instantaneos literarios
nos moldes d'" A Pl'tNDULA" e ontros delicados micro-poemas
~!ue constituem um dos seus primeiros I i v r 0 s - intitulado

SOMBRAS".

. . .. E como nos fage 0 tempo, sirva de aviso e exemplo a refe-'
rlda "P~NDULA":
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"Infatigavel a velha pendula exata prossegue sua in
terminavel tarefa, a marear e a bater imperturbavelmente
as horas sucessivas.

H A.brolhem la fora, flores~al1l e se extingam gera<;oes
c mais gerac:;6es.

Esplenda a Natureza no alicre murmttrio das messes,
au emudesa no silencioso pavor das catistrofes ... e 0 ve~

Iho relogio, reeolhido, so atento ao rigor de seu trabalho,
e a tucIo incIiferente ...

"Tal qual essa velha pendula exata e meu pobre co
ra~ao.

Atento a dar que 0 tortura, nao 0 comovem mais as
alegrias loucas <Ia vida, nem 0 proprio sofl-imento alheio".

Em "Ouro na Terra" - uma excelellte cOllfed~ncia publicada
em 1936 - fala-nos MAGALHAES CARNEIRO nas fabulosas
minas de BELCHIOR DIAS, em vao buscacIas hi rnais de tres
seculos, e que the parece razoavellocalizar na pitoresca e inexplo
rada Serra da Miaba, cujos contra-fortes se visualizam cIe 1o:i das
alturas cIe sua desacreditada rival - a Serra de Itabaiana ...

Ai tcm, lluma sintese fon;osamente imperfeita 0 perfil academi·
co e a expressao cultural do ilustre e despretencioso poligrafo set
gipallo, em quem com tanta felicidacle se easam 0 valor e a mo'
destia, 0 merito e a bondade, a operosiclade e 0 saber.

Nao terminare1l10s scm insistir na importaneia cIa visita que
nos faz MAGALHAES CARNEIRO, e que se naa limita a tltna
ji de si significativa, missao de cardialiclade, mas nos proporciona ..
a ocasiao de ouvir-Ihe a palavra amena e elegante, plena de humor·
c referta de erudic;ao.

Vai falar-nos sabre" SUPERSTI<:;OES" - 0 que nos faz re~

cOl-dar um episodio sucedido em nossa residencia, com certa pro~
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. Cl1JOS servi(;os haviam sido solicitados para urn trefegofissIOnal >

erdigl1eiro ingles de estimac;ao.
P Entrara ° veterinario pela porta principal, que da para a Ave
nida Oceanica (oficialmcnte GETULIO VARGAS e, como, re
duzida a fratura do animal, pretendesse tamar urn bonde para
regressar ao centro da cidade, foi-Ihe sugerido sair pelo portao
oposto, que - par feliz coincidencia - esta fronteiro ao ponto de
parada dos famigerados veicuIos; evitaria assim 0 profissional vi
sitante uma caminhada desnecessaria, contornanclo meia quar

tcirfLO ...
Eis senao quando nos surpreende com esta impressionante

resposta, enunciacla com c1ignidade e fanqueza: "Nao e que eu seja
~;tlpersticioso._. mas, se me c1ercm liccn.<;a, prefiro sair pela mesma
portit por onde entrei !"

De nossa parte, desempenhada a honrosa tarefa q\1~ esta Aca
demia nos coniiou, alegramo-nos em oferecer a tolerar:\te assisten
cias as homcnagens de nosso almejado silencio, e - par v}a das
duviclas - retomaremos pelo mesmO caminho a Cadeira que de
inicio ocupavamos, nao sem resumir em tres singelas palavr.as 0

objetivo colimado ncsta desataviada orac;ao :
Sede bemvindo, Amigo !



PALESTRA DO PROF. MAGALHAES CARNEIRO, NA,:

U ACADEMIA DE LETRAS DA BAHIA" REALIZADA A 12

DE SETEMBRO DE 1945 EM S. SALV ADOR

Mens Senhores:

En hem sei em qn~l temperatura agregaram-se particnlas para
formar esses grandes astros que ainda agora fulgem vitorios05
nos elaros ceus do Brasil. Castro Alves, Rui e Seabra, como se a
gloria de urn so desses homells privilcgiados nao conferisse a Bahia
a aureola que a circunvolve, marcando-a a vang'uarda dos mais
altos centros culturais enobrecedores, enriquecidorcs do patri.:
monio mental do 'pais.
Na poesia, na jurisprudencia e em tudo, na politica, criaram esses
numes tutelares este cErna permanentemente propicio ao abrolhar
de novas gera~6es nesta grande terra, pela Historia fadada, no pas
sado, no presente e no futuro, it clabora~ao de todas as origens. Que
sei eu, Senhores, para 'lOS dizer daqueles s6is, para' 'lOS falar des
soutros que os sucederem, destes que aqui se projetam peIo pen'
samento palmilhando a mesma luminosa estrada? ! Dos confins
de minha provincia ate aqui cheguei numa miss5.o honrosa e tam~

bem para rever a terra cuja grata imagem a mao pesada dos anos
nao consegue apagar 110 quadro de minhas amoraveis recordac;6es.
Por subir esta tribuna, que sei frequentada por expoentes da i11
telectualic1ade local, nao me hi caber responsabilidade alguma. Pe16·

"meu provcivel insucesso, respondera esse homem brilhante que ~

Heitor Frois pois quasi so a ele devo esta aventura, 0 risco de aqu1

me achar. A mil11, Senhores, nao hit. de entretanto acontecer 0 que
a Heitor Frois aconteceu em Sergipe.
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Ali chegou certo dia como uma ave que procura um poiso c
f i abrigar-se na "Academia Sergipana de Letras" que the pareceu
~opicia aO descanso de seu espirito fatigado. Nao pode, todavia,
~escansar. Uma multidao invadiu 0 Sodalicio e, se ali fora seden
t de la nao regressou a procura de outra caudal, de outra fonte
n~~is rica. 0 conferencista eXlmio, de seus cabedais, deu a Sociedade
Sergipana muito mais do que, por sua salida e profunda cultura,
lhe cOl11petia dar. E daquele acontecimento, tao grato a sensibili
dade da gente de Sergipe, ficou urn eco que nao se extinguiu ainda.
RelaHvamente a minha pessoa, senhores aeademicos, receio aeon··
tec;a 0 contrario neste momento. Palestrarei, todavia, convoseo,
embora tenha quasi a certeza de que eeo alg-um de minhas pala
"ras, por descoloridas, ficara aqui ressoando. Ouvi-me, todavia;
confiard na vossa indulgencia, para receherdes pelo meu inter
medio as homenagens da "Academia Sergipana de Letras".

Desde que elegi a supersti<;ao em assunto ou tema para esta
ra.pida palestra, compreendi a necesidade de urn estudo preliminar
do medo que, como demonstrarei adiante, baseia a supersti<;ao ti
pica. Me1hor do que Sinibaldi,nao conhec;o autor algum que mais
c1aramente defina 0 medo ordinario. - "E uma trepidac;ao do
animo, diz ele, pela apreensao de um mal proximo". Em medici
ria s6 0 medo patologieo, doentio (d. fobia) mer~ce relativa aten
c;ao. Gelineau, por exemplo, ve neste ultimo tipo de medo apenas
U111 mero sintoma: nao 0 leva aos quadros das enfermidades mais
serias. Concebe-o como urn produto quasi sempre de uma como
~ao muito forte, nao sendo passageiro como 0 medo ordinario que
e a trepidac;ao momentanea do animo determinada pela apreensao
de um mal proximo.

Como tipo de medo ordinario - trepidac;ao passageira, cita
~e.o medo que acometia Henrique IV ao primeiro contacto com 0 .
ln1mic-ro A'" ,ao comec;o das batalhas.
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Sentia aquele guerreiro tal angustia naqneles momentos qUe
o fazia apcar-se do cavalo. Reagia, nao obstante e, quando penetra_
va as hostes adversarias sua energia, sua bravura era positiva_
mente espetacular. A perspectiva de aniquilamento, causava-Ihe
a trcpida\ao, abatia-Ihe 0 espirito e, s() rcaginclo, scntia ferver-lhe
o sangue, boiar-Ihe no animo aql1ela coragem que 0 tornava um
flagelo para 0 inimigo ...

Como 0 medo doentio, para mim uma exaltac;ao do medoor..:

dinario, e que tern na permanencia uma das suas caracteristicas

mais fortes, tem-se 0 temor que certas coisas infundem aos doen-,
tes durante teda a depressao, que e a fase mais penosa no curso

de uma neurastenia muito aguda, por exemplo; 0 medo do exte

rior e, muito mais prollullciado e cOl1stante, 0 medo da morte. Quan

do se ql1is saber, conhecer a origem, as causas dcterminantes da

trepidac;ao do animo au seja do medo ordinario, atribuiu-se a dis
turbio a hereditarieclade. 0 medo seria urn tique hereditario. 0
ho:nem primitivo era fonte dcrivallte do medo entao inerente a

tecla a especie. 0 bipede hirsuto das cavernas, com deito, domi

nava, abatia denodadamente cxemplares nionstrnosamentc alen

tados da fauna contemporanea. Tremia covarde, todavia, clas ava-.
Ianches e muito mais do estampido que nos elias elias noites
tempestuosas sueede ao desferir da faisea elCtrica. Sofria, como n6s
outros, expcrimentava a trepida~ao. Aqui, nao obstante, nao seria
oportuno perguntar, querer saber de quem, para nos transmitir,
teria adquericlo a faculclade aquele ancestral peludo e bisonho?
Se em teda a Cria<;ao fosse 0 homem 0 unico animal que experimen..
tasse trepida<;ao em seu animo na proximidade (Ie- provaveis ma
les, ainda assim, qucro erer, nao se deveria considerar 0 medo or
dinario urn tique a n6s trasmitic10 pelos nossos ancestrais. Dando
se de barato que eles, os homens c1as cavernas, sentissem na
prescn<;a de cataclismos esse mesmo medo que ainc1a hoje em
igualdade de condi<;6es, nos 0 sentimos, por sua vez, de quem
haveriam entao eles adql1irido a capacidade para a trepida<;ao e
ne-la transmitirem? Ai, abre-se aquele vacuo que a ninguem edado
penetrar ...
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Se nao e so a e5pecie humana que falece integridade de animo
n<1 pcrspectiv<L de males prbximos, se bem conduzirmos 110ssa
observaC;ao, chegaremos a evidencia de que ate no mundo botanico
as proprias plantas sentem medo. A pudicicia da sensitiva, um
reflexo para 0 comurn, nao sera. porventura, uma expressao de

medo? !
Baldada, parece-me, tern sido toda tentativa no sentido de

CEcontr<lr a origem do medo na especie humana; as causas deter-
•

nJinant~s dessa trepidaC;ao de animo que experimentamos pela
apreensao de um mal proximo. Uma florac;ao do in5tinto de con
servac;ao, como quer alguem? Insuficiencias glandulares, imper
feic;oes metab6licas?

Melhor, muito melhor sed. entao aceitar 0 medo, considera
10 um produto de repressao de impulsos naturais que atraves 0

tempo vimos sofren"do pelo guante da famigerada disciplina do
mestica ou da educac;ao em geral ...

Supersti~ao.

Berry considera a superstic;ao uma espccie de erro, fundamen
tada na insegm'anc;a. Ell a considero, em regra, uma florac;ao de
incuItura numa base de medo. Sera isto e aquilo uma mesma con
cep<;ao? Neste capitulo de superstic;ao sera de bam metodo estabe
Iccer c1iferenciac;ao entre superstic;ao tipica e a simples crendice.·

Deve ser feita a diferenciac;ao porque, enquanto, como m05
trarei, a superstic;ao tipica tem como principio fundamental 0 medo,
a crelldice inspira-se num plano de pura conveniencia. Vejamos
tlm exemplo de sup~rstic;ao em sua base de medo: Muita gente me
drosa exprime seu temor, pelo esconjuro, se do alto de um cam
panario ou de pleno vao 0 piar de uma coruja profana a placidez
noturna. Para essa gente 0 pia,r da ave detestada e urn aviso de
morte ou pelo menos de desgrac;a iminente. Ora, ninguem sc sen·
tiria it vontade pressentindo iminente, urn mal mortifero, a amea··
<;a, v. g., de uma catastrofe terrivel.

() medo destas coisas e insuped.vel. A coruja e, com efeito,
tlrila ave infeliz. Seu pio nao comove como 0 canto ternissimo dos
~apurus ou 0 dos roxinois. Compoe-no uma so e longa dissonan
..~ - "0 rasgar da mortalha" como se parece ao senso comum.
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E infinita 0 serie c1as supersti<;oes tipicas .. aquelas que tem 0 meda
como principio fundamental. Sabe-se que, em geral, a morte e (j

ato que gera 0 maior medo. Uma desgra<;a qualquer, uma ideia de
clesgra<;a, todavia, causa-nos ignalmente forte trepida.<;ao no animo;
c dai as supersti<;6es fundamentaclas no receio, no medo da desgra<;a
que nos possa atingir. A prescn<;a inesperada de uma borboleta ne
gra no lar, gera a ideia de morte ou de desgrat;a, e a presen<;a (:::
borboleta, funcionando como urn aviso dessas cousas indesejaveh.,
muito perturba os supersticiosos. Parece-me que esta apenas na cor,
negra do lepid6tero a ligac;ao do sen subito aparecimento coma
morte ou coni a desgrac;a; pois sempre se diz serem essas dua~

camaradas umas criaturas mUlto negras ...
o f.amigerado nlllnero 13, sendo apenas uma expressao Cit

quantidade, supoc-se conduzir uma carga considera.vel de infelici
dade. Amedronta em ,tao alto grim os supersticiosos, que ja honve
uma senhora que ao dar a luz 0 seu decimo terceirofilhinho rogau
ao marido que 0 matasse imediatamcnte Ott entao se apressasse
em fazer vir ao mundo mais urn outro pimpolho ... Fundamenta
das em medo de morte au de desgra<;a, pode rclacionarem-se mui
tas coisas promotoras de supersti<;ao tipica. Um gate preto, urn
galinaceo arrepiado, palmas na porta lateral, cruzamento com en~

terro, fogo fcito por menino aporta da rua, vestir as avessas, ouvir
o passaro buraco-feito, olhar defunto sem' rigidez e supersti<;6cs
outras tantas tipicas, por se fundamentarem em medo de aniqui
lamento au do adtleo de uma desgrac;a qllalquer.

CRENDICE

Caracteriza-se a crendice pelo sell fundamento.
Enquanto a supersti<;ao tipicae gerada numa base de meda,

a crendice inspira-se num plano de mera conveniencia. Nao a pro
move 0 medo da morte ou 0 receio da desgra<;;a. Nao e 0 temor do
aniquilamento ou 0 receio da infelicidade que a fundamenta, que
a origina. E curioso notar de que maneira em regi6es rnais incultas
a crendice floresce. N a Africa, na Groelandia e imenso 0 seu flori
h~:gio. Entre n6s outros civiIi,zados, todavia, a crendice campeia.:
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Vejamos alguns exemplos fUlldamentados na eonveniencia. 0 can
to do pitiguari prenuncia felicidade proxima. Quem ouve este canto
agita-se; ele e a voz amiga que avisa da aproximac;ao de um bem
indefinido. Ser feliz, banhar-se em ondas de felicidade e coisa boa.
Sentir comichao na palma da mao esquerda quer dizer que uma
magnifica situa\ao economica ameac;a endireitar-nos ou doirar-nos
muito mais a vida. Usar urn veu de noiva imediatamente depois de
5crvir no ate do casamento t1'az as senhorinhas casadoiras esperan
(;a5 fagueiras.

Achar um trevo de quatro foihas e como encontrar um rico
HUio de coisas 6timas e tanto mais' que se ajusta nesta ordem de
crendicc com uma base muito frisante 11a conveniencia. Mas 0

que mais carateriza a crendice pOl' ac[uela base sao abus6es outras
positivamente legitimas.

Quebrar urn espelho! oh! 0 desastre que nos vern ferir e infa··
live1. Esta crendicedeve ter sido criada a partir da epoca em que
os espelhos entraram em usa. Todos nos sabemos que os primeiros
espelhos de vidro eram carissimos desde que eram urn apedeic;oa
mento novo e de luxo. Facilmente quebd.veis pelo ira.gil da mate
ria cia composic;ao, sua destrui<;ao pelos menos cuidadosos nao seria
agradiLvel e, dai a cria<;ao da crendice como medida de defesa dos
responsaveis pela economia damestica.

Cuspir para 0 alto e um grande pecado. Cospe-se para Deus.
Ai entram as vantagens da higiene: cuspir para cima pode equiva
ler a um tiro pela culatra da arma ... Deixar aberta a mala de raupa
emuito mau. Lembra a ·cova, a boca escancarada e ,hida da sepul
tura a espera do cadaver que vai guardar, que vai devorar. Algum
ratinho destruidor au uma colonia de baratas' pode alojar-se na
mala; e ninguem queira saber ...

No dominio da convenie~ciaainda se pode considerar 0 ato do
sal ao fogo para que 0 visitante cacete se retire incontinente; ou 0

viramento da vassoura ao canto da cozinha. Eu HaO sei se estas
providencias sao eficazes nos casos em que sao tomaclas. A verda
de cntretanto e que dentre n6s todos aqui presentes, raros scrao
"Queles que em cordiais visitas ja nao tcnham sentido subitament\'
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urn desejo louco de dar 0 f6ra e este anseio ern rnuitas Ocasloe- ,
, :so ",.

inexplicavel. ..

Quan~o se tern que transpor uma porta ou saltar em te~ra es~

tranha, cleve evitat-se 0 saIto com 0 pe esquerdo. Neste geito O.
saIto acarreta infelicidade.

Tudo quanta se tente realizar na terra estranha fracassara. Em
toda a semana, a. sexta-feira e urn dia aziago por ser 0 dia das
almas. Muitas pessoas de negacios evitam negociar nesse dia. ..1
Cantar 0 gala as 20 horas cria urn pressagio vexatario, indica mo~;:

a fugir.

Certos pais de familia quando ouvem esse canto aquela hora
perturbarn-se intensamcnte. Oncle estarao as filhas casadoira~.i

Uma inspe~ao se impoe e e feita incontinenti. "Seguro morreu de
"clho" - clizem aqueles pais de familia e acresccntam: GalQ nao
mente ...

A prop6sito de gala, conta-se que certo farmaceutico em dia
de feira na localidade de sua residencia, foi splicitado par tttna ma~

tuta, tipicamente matuta, para uma mcizinha eficaz no paludismo.
o enferrno era 0 marido, com clois acessos diarios. 0 farrnaceutico
Oliviu-a ... Concordou no diagn()stico e mandon-a csperar enquanto
manipulava 0 rernedi0. Pronta a droga em pilulas, entregou a fre
gl1cza, recomendanclo que desse uma pilula ao mal-ida de hora' em
hora. - T{l bom, di'~se a matuta; mas aclvertil1 : Diacho e que nao
'Lemos rcl{)gio para marcar a hora. - Xii-o tcm rel6gio, estranhou 0

farmaceutico e pcrguntou: E galo, voce nao ted. no terreiro urn
gala cantador? - Galo temos, disse a matuta, e ate bom. - EntaO.
de uma pilula sempre que ele cantar, aconselhou 0 boticario. A
matuta pagou e se foi embora. Ka feira imediata, quer dizer, oito
elias clcpois, apareceu a mulher na farmacia e desta vez com ar des
consolada. 0 botid.rio atendeu-a de preferencia a outros fregue
ses. - Entao, aposto que seu marido nao moneu, nao e verdade?
perguntou. - Niia morreu, nao senhor, esta na mesma. QU~n1

morreu foi 0 gala. Quando Ihe dei a terceira pilula nao cantou mais;
bateu asa e morreu, cantou a matuta. 0 farmaceutico, diz-se, fieau
com cara de poucos amlgos.
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paral', estacar em encruzilhada ninguem deve fazer. Tira mui-
a sOfte. Ora, pOl' todo estc nordeste, e sabido, briga-se por de ca

to tlcia palha. 0 animo belicioso, rixento dessa gente e proverbial. E
a(~lilUina<sao do inimigo muita vez feito par niio nada, era ate pOlleo
:Cll1PO um hiibito tao reprovavel quao dificil de curar. .

A cncfuzilhada era sempre 0 ponto preferido pelos caibras
ara 0 "piquete", a "toeaia". E dai 0 alvitre sob a forma da cren

~ice. Os viajantcs, as pessoas que percorrem certas regioes do
Kordeste ainda hojc l10tificam em cada eneruzilhada uma ou duas
cruzes toscas assinalando sepulturas. Benzer-se ante um espojeiro
de anilnal cavalar, e eseonjuro contra lobis-homem. Lembl'o-me
de que sl1rprecndendo um matuto a benzer-se ante um espojeiro,
pergutltci-lhe se acreditava em lobis-homem. - Se acredito, disse
ele. escandalizado de minha pergunta. Ate conhe<;o um amarelo que
vira e e no espojeiro que desencanta. Revolve-sepra aqui, revolve
se pra ali ate desYirar. - Pois so acreditaria, disse eu, se algum dia
me mostrassem UlU rasto de lobis-homem. Creio que ninguem ja
mais 'lin 0 que exijo para me render a cren<;a. - Ninguem nao "C
nao, met! senhor, volveu ete entristecido. E sabe vossa merce por
que? Porquc 0 lobis-homem caminha um palma acima da terra.
E saiu-se-mc ainda com esta: Do diabo tambem ninguem ve 0 ras
to e vossa meree seria eapaz de negar 0 eliabo?! It muito frequente
a erendiee entre ca~adores e pescadores. Para um ca<;ador 0 elia e

especialmcnte a noite de sexta-feip. e fatidieo. A ca<;a nao aparect
e quando, 0 que e raro, os dies a encontram nunea consegl1em dar
lhc corda. A carpora protege a fauna notl1rna nessas noites, e con
tra Sua a<;ao - 0 clesnorteamento dos dies de ea<;a, nem fumo que
se Ihe cleve ofertar a sensibiliza. Quem pesca, se estit 56, nao deve
lcmbrar-se de pessoas morlas; se esta acompanhado nao deve ver
~ar eSse aS5\111tO. 0 peixe cegara,nao distinguira abs(}lutamente a
lsea. Virar 0 Cl)S da saia, por um esporeio em certo sentido, atina-se
logo 0 local ande se encontra aquilo que se perdeu e nao se acha.

Ate no dominio dos sonhos se intromete a crendiee. Sonhar
COIn cob' .dAd' ,... ra e (ontrane ade que vem na certa. eren Ice aI, 0 que
e ~lngular. haixa em ineoereneia. Sc, clesacreditando 0 augurio da
Call traried 1 .( ac e. toreelllos 0 sonho, transformando-o em palplte para
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j6go, a crendice triunfa. No primeiro dia, salvo exce<;oes, {lari:l ,.'

urso em vez da cobra; no segundo 0 tigre, no terceiro 0 leao, no
quarto sera a nossa tranquilidade que cstani em j6go ...

Sonhar com doce, e desgosto. 0 desgosto e amargo. Que faril

no caso por exemplo, a liga<;ao da sacarina aos principios travosos
do absinto?

A supersti<1ao e a crcndice serao um bern ou serao um rnal?
Se sao um mal ereio que s6 pela cultura que tudo esc1areee se pode

ra reagir a elas ou elimina-las do espirito. Quando se sabe que 0

uivo do cao nada mais exprime que um desejo, uma saudade l11uita
aguda de um amigo ausente, de um abrigo, de uma lareira'llas fri
gidas noites de inverno, pOI' nada recearemos seu lamento.

o uivo do dio exprime apenas saudadeque senda no dizer do
pacta. " - 0 delicioso pungir de um espinho muito aeerbo, pOl'

ser delicioso ~sse pungir, nao nos trara mal algum.



A. MEMoRIA PATERNA

(Copit60 Jose N. C. de Menezes)

EPIFANIO D6RIA

Si vivo foras. pai idolatrado,
Exemplo de bondade e de cordura,
Neste dia terias completado
Ten seculo de vida nobre e pttra.

Foste, porem, feliz, oh! .pai amado,
Cedo ainda descendo a sepultura,
Para dormir 0 sana sossegado
Em que 0 pesadelo nao figura.

Acredito, born pai, que nao levaste
Dm cabedal crescido de saudade
Deste planeta hostil que palmilhaste.

No elltanto tu, devoto da bondade,
Um mundo dela a me pungir deixaste,
Desde 0 teu voo para a Eternidac1e.

Aracaju, 12 de Outubro de 1938.



RESSURGE, ITALIA

EPIFANIO D6RIA

Nao compreendo 0 destino,
Pitria soberba de Dante,
Que te fez dum assassino
Facil presa, num instante !

Ergne 0 colo, Italia ovante,
Ao teu mais alto Apenino ...
Sii desse jugo humilhante,
Oh I mae do povo latino! ...

Revive a gloria romana
Contra Cartago indomavel,
Varrendo a horda germana

Desse teu solo adoravel.
Ressurge heril, soberana
Dessa lameira insondavel ! ...

•\racaju, 18-8-1943.



QUADRINHAS DESPRETENCIOSAS

EPIFANIO D6RIA

A vida alheia respeite,
Seja da paz sempre amante:

. . . .
Com rancores nao se deite,
Com adios nao se levante.

"Ainveja matou Cairn".
Guarde bem esta E<;ao,
Quem,invejoso ertiim,
Odiar a seu irmao.

Segundo velho preceito
E a lingua quem nos mata.
.. .

Ponha, pois, c6bro lla lingaa
Que muito a lingua desata.

"Agua mole em pedra dura,"
:E do povo urn born dizer,
"Tanto bate ate que fura".
Quem persiste hci de veneer.

"Quem bern ama bern eastiga".
Pancada de amor nao d6i.
Sem dente ninguem mastiga,
Quem nao tern trigo nao m6L
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"Quem porfia mata a ca<;a"
Gosta 0 povo de dizer;
Sem constancia nada fa<;a,
Si quer na vida veneer.

"Muito fala quem se cala".
Ai vai boa li«fto,
Quem souber aproveita-Ia
Jamais ira contra a mao.

Seja sempre comedido,
Saiba excessos evitar.
Que !lem sempre 0 arrependido
Logra ao castigo escapar.

Pise no chao com cuidado
Que a terra e cheia de espinhos,
As vezes vern simulado
Falso amor entre carinhos.

Ninguem diga: deste agua
J amais terei de beber:
Ninguem sabe ollele desagua
A sorte no sen correr.

Quem tenha amor escondido,
Com medo de 0 reve1ar,
Nao fale desprevenido
Si nao quer depois chorar.

Para 0 mar correm as aguas,
Corre 0 sol para 0 poente,
Correm velozes as maguas
Caindo nalma da gente.
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Quanta gente neste mundo
Vive a mostrar alegria,
Quando desgosto profundo
E seu pao de cada dia:

"Quem tern amor tern ciumes",
E "quem desfaz quer comprar".
Isto e faca de dois gumes
De que nao posso gos,tar.

"Quem tern amor tern ciumes"
"Quem tern ciumes quer bern;"
Leve 0 diabo os amores

.. Que dentro ciumes tein.

Diz 0 adagio que a dor
E que ensina a gerner,
Saiba, pais, quem duro for
Os seus aculeos temer.



DISCURSO DO ACADftMICO MARCOS FERREIRA. paR
OCASIAO DA POSSE DO DR. LUTZ PEREIRA DE MELO
NA CADEIRA VAGA COM 0 FALECIMENTO DO ACADft.

MICO RANULFO FRATA.

IncIa bem que a vossa bondadc, Sr. Preside-nte da Academia
Sergipana de Letras, buscou aquele que foi na vida e continua em
metn<)ria, 0 mais dedicaelo amigo de Ranulfo Prata, que, ncstc ins
t<111te, cstcnele 0 manto de recorcla,6e5 sobre nos nesta festa de arte.

Permiti, que, agradecenelo-vos, me queixe de vossa gellcrosida
de, no que me distinguiu a merce que me fizestes.

Colocastes-me HUll1 ang"ulo miraculoso do tempo, ern cujo
Yi:rtice. olbo 0 pas:-ado e vislum bro a penum bra da morte a envol
\'er, no seu sl1dfl.rio, alguem que passou, eleixando um rastro de
lUi: como 0 clarao de certas estrelas. :Voltanclo-me para a prcsente
Yejo mergulhado na alegria ah'orecente e franjada de festivas emo
<;6('.s, 0 novo companheiro que me elestes a h011ra de saudar.

Sob imperatiYo destas c1uas tao pro{undas impressoes, retorno
ao passado, cnvo!"ido em suave me!al1colia de bern gratas recor
da<,;6es amigas, mCSI110 assim, jubiloso, porque sin to e vos comigo,
<jue cle, cada elia. esta mais vivo e sempre ao 110SS0 lado, imperc
dve! na be]eza e grandiosidade de sua ohra, tal como penson e
cscrevell de um amigo. Nestc comptlllgir de tao doloroso recordar
rexejo, junto a mim, aque!e formoso espirito projetando-se aure~

lado. 110 perpctuo banquete cia inteligencia. Viviamos entao estrel
tacos numa amizadc muito 11ossa.

":\ mizade, que. no dizcr de Cicero, tradu7-ido pe!os classicos

Damiao de Gois e Duarte de Rezende, nao e. outra cousa senr.o
,1111 final consentimcnto de todas as cousas divinas c humanas com
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JeI11queren<;a e caridade. Nao sei, continua ° grande orador ro
mano, desdobrando sua afirma<;iio. se, tirando a sapiencia, hi Dutra
cousa melhor, que as imortais deuses couccdessem aos homens que

a arnisade.
Nenhurna outra causa e tao apta e c011Yeilientc i natureza hU11lana,
assim para as consas prosperas, como para as ad versas, E portanto
oS,ausentes sao present(~s, e os nccessitados S~iO abastaclos e o,que
mais caro e dizer, os mortos viveln, pela 11luita honra, memoria

A' l' "e deseJo, que os seguenl <. e seus amlgos.
Bebendo 0 filtro encantado desta consoladora saudade, nCl1l

ja sei seas irnagens de haje correspomltm as verdadeiras. S~lO

exaltados sentimelltos queridos, esplodindo llUIl1 estado de ple
nitude, cm que, imediata concordancia se estabelece entre 0 mel!
espirito e 0 ambiente CIll ~ue viveu e pontificou Rannlfo Prata.
Tempos idos e vividos, foram aqtH~les, em despreocupada faze es
i.uclantil, tao gratos as recordac,oes de agora. A inteligencia enri
Cjllecia-se deslumbrada e 0 1:10<';0, <I;"" ;'e 111U<i'ai-~l sob calor de um
impenitente estudioso, era a propria doc,ura levemcntc acidulada
par tunas gotas de ironia.

O· temperamento amadurecia contemplando a viela com ar
dente fe, cornu se cada 110VO elia ela renacesse para nova aspira~ao,. ..

com aparencianova, convenciclo de que a feliciclacle consiste nao
em possuir, porem no constante anceio de realizar. Foi aquele mi
niaturista singular das letras, tim converticlo iluminado, cle alma
crista., como cliria Junqueiro, resumindo-se em caridade, em bonda
de, em simpatia pela dor.

Desta forma, os prelildios de sofrimentos borbulhavam na al
nia adolecentc, marcando, com bud! cle fogo, 0 travo profundo que
lhe deixaram no corac,ao, as labaredas da chama interior, tao cedo
apagacla. Ellternecia-se com as lagrimas dos humildes, comovcn
do-se com suas desventuras. Abominou 0 orgnlho, a arrogallcia,
a cruelclacle, a c!ureza, a hipocrisia, sentindo-sc bern con: os sim
ples, os descrdados e as· vitimas. Fassou, na terra, enca;-anclo a
~"ida COl~lO belcza real, transfigurando-a e sublimandn·a em be]cza
l~eal e criad6ra. 0 sofrimento de Ranulfo Prata, foi a entrada es-

,])tnhosa e sombrj~ que 0 conduziu, abarcanclo tocla aquela cXls-
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tencia, tao sombria e profunda que ele dizia: "quando 0 hOll1em
se transvia e 0 mal Ihe turva a alma de impurezas, Deus Coniia
<10 sofrimento, que 0 envolve nas suas chamas purificadoras. 0
sofrimento tem, pais, na ordem fisica, como moral, uma verdadei_
ra missao: educa e corrije". Sua obra foi um inesgotcivel caudal,
onde estravasava a infinita sensibilidade de sua inteligencia, vol-
tada carinhosamente para 0 estudo e observa~ao da gente simples,
e retraton 0 cora~ao nos seus mais escondidos l'efolhos de bon
dade. Aquelc magico socialista a Leao 13, consumou-se no al'tista
descritivo dos pequininos trabalhadores sertanejos do interior sel'
glpano.

Os tantaculos cosmopolitas do meio paulista nao consegui
ram esmaecer, 110 escritor 110relestino temperado de tabareu, 0

acenclrado amor ao recanto nortista onde viven e fl'anclejou a me
lhor de sua obra.

Residindo em S. Paulo, ventos GaJernos tangiam 0 seu pen
samcnto para Serf;"ipe, na galope da imagina~ao privilegiada e de
cei, levou trabalhada a mdidura cIa obra, c'.ljas figuras primaciais
aqui viveram, embora lutassem la no sui, naquele anceio imigrato
.rio muito nOS50 fcitio de filhos de Estaclo pequeno e pobre, todas
por sem duvida, desejosas de rctornan~l11 a viela aldea donde par
tiram, sonhando uma linda miragein de fartura. Conheci aquela
gente. Certa vez mando-lhe a noticia da morte de ze Patureba,
figura tipica que ele tao magistralmcnte dcscreveu. Era assim que
ele ia surprcendendo, bem 110 intimo a alma do homem tabareu,
lluma incontida e insatisfeita ancia de perfei~ao. Na fazcnda, sen
tado no terreiro, ouvia historias da gente aldea, ou na pacata
l11onotonia dos hori~ontes rasgados de luz, de Simao Dias, debu
xou ele 0 arcabou~o cia obra, que 0 im.ortalizou no cenario litera-rio
do Brasil. Foi tul1 enamorado cia Gente sergipal1a. Certa vez, e~

creveu-me: "estou com vontade cle dar um volume de contos unt
formes C0111 0 titulo de Norclestil1oS, de cousas so dai. Maude-tne
alguns motivos que se prestem; que e 0 sertanejo, a sua imagem,
brlltcza, hospitalidade, amor, grandeza cl'alma." Formava desta
mane-ira 0 assunto escolhido de seus livros c viye ainda hoje muitas
figuras originais de suas obras, nas ruas de ~:mao Dias, tao pro-
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fuudos foram as tra<;os que 0 :Mestre do romance deu. ao tipo II uc
descrevel1 COIll perfei<;ao. Ranulfo e",treou, nas letras, como nm
escritor Yitoriosamente certo da mi::isao que 0 levaria a conquista
de 11I1l nome laureado.

Seu primeiro trabalho, a tropeiro, conto publicado no jornaI
A Tarde, de Bahia, marcou a illtensa compn:ensao .do sertanejo
cofrcmlo e 111tando, com 0 arrallco brutal' do homem rude e born
do iuterior, e 0 :;eu nome iirmou-se no panorama literario acade
1I1ico da cidade. Obsen-ador consciencioso, gllarda\'a <.l.S compo
nentes que sen'iam de orientac;ao aos espontaneos impulsos do
pensarnento. realizando a obra impereci vel que nos deixou. /\.
<jude talento voltado ao estudo do homem hlllllilde, conhecia fun
damel1talmcntc 0 c.orac;f:.o c sabia qlle a n:rdadeira iclicidade est[l
no homem "em bist(Jl·ia. 0 trac;o iili:llit{t\'cl do ,.-l'll [citio mental
ioi aquele cstilo de conversa intima, com qtle retratou as figuras
do:, ~eu;; livros, com um consumado poder de simplicidade descriti
va. oucle se tornou artista illlpecaveJ. Privotl cla intimidade de Ja
ckson de }i'iguciredo, de lluem recebeu profundos ensinamentos
e cOllsclhos. 0 ;vlcstre, ardente na arremetida, rompia impetuo
s<J.lllentc; ca'valeiro cruzado duma brilhante faze historica social
brasileira; 0 disdpulo, manso, esconcl,ido na candura de um detro
tamento lltlllCa esmorecido, ambos defendendo os mesmos pos
tulados de fe, abra~ados a urn senti"mcnto de cren<;a llllllinosa, por-

•
que criam cm Jesus, que e ao raesmo tempo a gra<;a cia;; gra<;as e
a virtude das virtudes na sublime expressao de Mauriac. Apaixo
natlo de Camilo Castelo Branco, estudou-lhe a multifaria obra
com dedicado carinho. }'vfaii> que tudo refloresceu, na continua ac;ao
do seu espirito, aquela simpatia humana, plena de claresa e ho
nestidade, de pensamento e .expressao, na magnifica sinfonia de
seu cstilo filigranado. Viveu num 111unc1o de sClltiliH:ntos elevaclo~;.

Rcfletia 0 corac;ao e assim se expressara em c~nferencia realizacla
em Santos. A vcrdac!eira vida ea espiritua.l. B \1scando-a e aprofun
<lando-a, nao fazc1110s mais clo (lue aperfeic;oar 0 que hit de melhor
~~111 ]1()s. do que desenvolver 0 lade essencial que cOIl.slitue a nossa
lI1ciiviclualidade. A espiritualiza<.;ao e 0 primado da vida humana.
~-eja ela qual for, crista ou n;:;"';
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Ranulfo diplomou-se, no Rio, fkou em clivida com a vclha e
querida Baia dos estudantes, nasceu Ii 0 verdadeiro gosto pelas
letras. Demos rumo diferente aos nossos destinos, um seguiu ru
mo ao estremo norte, a mergulhar a alma Ila maravilha infinita do
scnirio amazonico ou audino, 0 outro procurou. no sui, 0 centro
requitado melhormente propicio aos seus pendores espirituais
le\'ou ele na sua bagagem de estudante provinciano urn livro.
Era a vida deSimao Dias, Anipolis, naquela epoca, pintada no fei
ti~o de seus Jac;arotes de enfeites. Vejo, ainda agora, no silen
cio daquelas ruas, cheias de paz singela, e Dr. Quinc.fis, Dr.
Pereira, 0 Joao das Dores, contra mestre da Lambe tudo, filar
monica local, que ainda hoje exeCtlta, na prar.;a, suas tocatas, aos
domingos. 0 sabueiro, vclho e competente rcgente, que certa vez,
a frente da banda, em h\)ra 50lene de visita presidenciaJ. nao
concndo as harmonias nos seus clesejos, grita, bate com a batu
ta violentamente inconticlo e exc1ama: piano peste. Aquele primei
1'0 livro mereceu de Nestor Vitor, em carta a seguinte observa~ao:

com 0 seu livro de estrea, 0 tt"iunfo, mostra-nos 0 senhor uma cau
sa, e que vern realrnente para escrcvcr. Esse livro e um docurnen
~o a mais de que 0 futuro podeni dispor para fazer urna idea de
nossa vida c dos nossos c\>stu1l1es provincianos hocliernos. So
Ihc falta uma cousa de esscncial, e casar a sua sensibilidade com
a de sua gerar.;ao. Nao fora estrito ao gosto ela epoca, passara a

moda do romance naturalista, expcrirnel)ta-se outra escoia; penso
po1'('.m, que a obra darte e sempre atual, feita sob a vibrac;ao
emotiva de qualqucr escola litedria, quando 0 escritor consegue,
a golpes de talento. despertar sensac;6cs' no leitor, reaJizando fiel"
mente 0 SOil ho transformado na observac;ao real do ambiente. Em
1922 estava fon'1ado; clinicando no interior de S. Paulo, maneIa
me. novo livro.

A novela mais .bonita das que tenho lido. 0 escritor cOl11prc
encleu que todo pensamento e incompleto se nao acaba no cora~ao

e botou 0 cora~ao dentro cIo livro. A minha vida tcm sido de sonho
em son ho, de esperan~a em esperanc;a, minh'alma tendo sempre
desejos novos, numa ancia de fe1iCidade que procuro pOl' toda
'parte 0 que nao existe em parte alguma." Ai esta, em tonaliza~6es
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borrifadas de pessimismo, retratado 0 escritor, na maravilha desse

trecho do Iivro.
A cri"tica engalanou-se aa cansagra<;ab. Faiot! Mestre J oao

Ribeiro: Dentro da vida e, na realidade a oLra de urn escritor ja
feito. Jackson chamou-a de pequena abra prima de sentimento e
Afranio Peixoto escreveu: suas paisagens sao cleliciosas, sobrias
enxutas, luminosas.

Suas almas sao confessadas, espostas e perduram imprimidas
na lembran<;a. Tristao de Ataide, Agripillo Grieceo, ;VIario de Alen
car, Rocha Pombo, tod'os teceram hinos de louvores no apareci
mento de Hio mimosa joi.a. J:1, dentro da vida, era seu triunfo.

A tormenta, ande se cOl1sumia a alma crescia, avolumando-se
com os sofrimentos que. eram profundos. . .

Foram longos e dolorQsos os dias de Mirasol, onde se instala
ra Ranulfo. Dentro de pouco tempo, vende tudo e corre ao Rio,
entre a vida e a morte. Mergulha a fundo no sofrimento, mostrando
quanta era nobre aquele impulso de euriosidade e ra.pida simpatia
humana, que ele espalhou perdulariamente. Veio convalecer em
Sergipe. Em pouco tempo, apresenta-se para 0 concurso de lite
ratura, no atual Colegio de Sergipe, com as teses: Rcnascen<;a das.
letras em Franr;a e Repercutiu na npssa literatura 0 rnovimento
romantico de 1830. Aprovado e nomcado, leciona aquela materia
e mais uma cadeira na etemera' escola de farmacia que tivemos,
Saturou-se num ano, de tangivel melancolia, que e 0 sentimento
primordial da cidade, como escreveu um amigo, boemio incorrigive1
eum dos maiores romancistas de costumes, que tivemos, Lima
Barreto. Voltou ao SuI, cheio de aspira<;oes novas, para que
11lelhormente podesse sentir, re£1etido n'alma, a ausencia e mais
refinado se tornasse 0 bem querer de Sergipe.

La, viveu sonhando e sentinc10 os encantamentos da paisa
,gem sergipana e pintou-a com meiguice, tomando a concistencia
.' quasi imponderavel de um pined de plumas, cOIn ternuras de

namorado. Acornpanha-Io na obra que nos deixou, e rever Oll

ev.ocar as ruazinhas d.e Simao Dias, com suas pcrsonagens hu
~11d.~~, :idic~I~s ou .emp~vesadas e os seus l~l atrativos sober
,,~s,deSltnphCldade.l{cahzoll uma obra hOll1ogenea de puro amor
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a terra. 0 realizador nao esquecia a sua obra e, em 1925, chega-l1lC
lun primoroso rendado de contos a,:tisticamente cinzelados, a LOl1
ga Estrada e em seguida, 0 Lirio na Torrente, uma cintilante 1110[

dura de luz tamizada, lcmbrando Lagarto, sua terra ber<;o, eneer
ra 0 ano como um primoroso presente de natal. Em 1929 ei-lo
llovamellte tcntand<l 0 magisterio, em Ribeidio Preto, apresentan_
do~se. para concurso, no Gillasio d'aquela cidade, defendendo tese
sobre: ,0 Teatro no Brasil. Ainda desta vez 0 destino ° afastou do
Cl1smo.

Instata-se definitivamellte en1 Santos e s6 em raros interva
10s yem a Sergipe rever, amigos e parentes, num carinho de pou
cos dias. Come~a entao medico especia1ista, impOlido-se ao res..
peito e admirac;ao dos colegas e do publico.

Naquete ambiente de ciencia e arte· cristalizou-sc 0 compo
nente material com que tccia a obra resultante de sonhos e aspi
rac;i5es, conjugando-se num fecundo abra<;o da' alma simples e im
petuosa do nordestino com 0 turbilhao do formigueiro da luth, no
suI. Assim se irradiavam as fagulhas emoeionais e sensitivas da
quele 'talento perigrino, Como conf(~rencista, soube transfundir 0

pcnsamento, refeito de coneeitos magistrais. Em 1931 leu origi
nal estudo na sociedade medica de Santos: Martins Fontes Me
dico. Justa c merccida homenegem ao altissimo poeta, Ulll de seus
mais chegados companheiros de arte. Para a fama do escritor ji
ia. longa a estrada porque percorrida dentro da vida.. como um lirio,
n<l. torrente, em constante triunfo: Em 1933 passou ferias em Si
mao Dias, e numa tarde. d'a(;~lcl<v, siJcnciosas c iluminadas tardes
dos arredores de minha terra, deitados na grama aveludada do
taboleiro, leu-me e,Ie comovido, a eonferencia primorosa que, pou
cos dias dcpois, pronunciotl no Centro D. Vital, desta Cidade, cujo
tcma, s'empre 0 seu assunto predileto: No sofrimento caminho da
perfei<;ao.
, AqueJa profissiio de fe, esmeraclo trabalho de joalheria assim

. ..
principia: •

Na vida toda cheia de incertezas, de ilusi5es e imprevistos, SO

ha de certo e fatal 0 sofrimento. Sentido e maguado queixume de
quem era seduzido pela alegria de viver, cujos 01h05, atraidos pela
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curiosidade 'eram iluminados pela experiencia e sentiu enquanto
.•etl 0 estiJete permanente da mol·estia. J it de volta a Santos es-
Vl~, .
creven-me: avalio bern e;:;se relato, solitario, desiludido, ahi onde
tivemos dias tao agradaveis. Se nao foss~m os filhos, invejaria,
poX-que a vida n~o merece outra' atitude a nao ser cruzarmos os
bra<;Os e deixa-Ia passaro . . '

Foram laivos da tempestade em que vivia ele, desejando paz e
consoJado remanso, enquanto as labaredas iam destruindo pauTati
namente aquela vida e aquele cora<;ao tao cheio de excelsitudes

infinitas.
Contudo, continua escrevendo e vem-me novo livro, com 2om

. 'beteira dedicatoria de rcfinado humorismo:
"Venda dois ~arrotes, compre passagem na costeira e vcnha

passar uns dias aqui, para a >salsugem do mar civilizado tirar-Ihe 0

cheiro de surrao de feira. Precisamos de voce aqni, por uns dias." 0
livro descreveu a historia .10 banditismo ,no nordeste, principalmen
te em Sergipe. Estudo apressado falho de apontamentos, de insegu
ras info.rma<;oes, do qual 0 proprio escritor teve a coragem de se pe
,riitenciar mais tarde. Batisou-o de Lampeao e debuxou urn fenome
nO,que continua a espera de urn novo Euclidcs da Cunha para des
brava-lo, no bronze daquele estilo e com a for<;a impetuosade urn
talento ainda nao superado nas letras nacionais. Apenas uma leve
penumbra no luzeiro do artista. Refeita a imagina<;ao do rmnancis
ta, volta ao fiUio, onde tanto ouro tirou para nosso dcleite, surge no
explendor maravilhoso de novo Iivro; 'os navios iluminados. Obra
'~ag,istnil,de fino sentimentosocial e cristao, d~ acabada contestura
'ar;:tistiea; onde as figuras, retra~adas com pinee1 de multicoloridas
tonalidades, vivem, num estilo recamado de singeleza, 0 h.omem do
~lordeste, desbravador valente e audaz, cheio de ternura e repleno
!i~~sentimento humano e perfei<;ao artistica. Jose Severino, Dele.;.
~~d9 Deda, Felicio, toda essa gente sergipana de Santos, onde re
ztdia e nlOvimentou ° enredo do livro, encontra-se entre nos a cada
Passo e recebeu 0 carinho do' escritor, no seu proprio lar, que era.
~~(J,especie de consulado de bondade caridosa e muito encoraja
tl~j1io.para 0 sergipano, faiseador de aventuras. A obra de Ranulfo
,r,ala,tneus senhores. fni :1 TPsultante de um profundosofrimento
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em busca da perfei~aa, vi,:eu-a com 0 cora~iio cleyotaclamcnte 1'01

taela para a cren~a que a embalou e fortaleceu ..Refletem-se, CIll sua

quente publica<;ao, os lampejos dolorosos e design ados do seu pro

fundo senticlo cristao. E foi assim. nesse estado de convic<;ao cer

ta que proferiu uma confercncia na associa~ao.dos ),Ieclicos de

Santos: servidao e grandeza da doen<;a : oode h{l pensamentos cIesta

natureza e verclade: seja qual for 0 ang-ulo pdo qual se encare a

vida, seja qual for a religiao professada, habite 0 polo sui on polo

norte, 0 ser cleve apoclerar-se dos materiais <jUC a doenc;a lhc ofcrece

e com eles construir alguma consa, au muita cousa. A principal gra

c;a da doen~a, em muitos, e 0 clescobrimcnto da alma.

o assunto capital de sua obra foi sempre a sofrimento, snbli

ma<;ao de martirio de uma vida de }Vledico, que se observava minun

ciosamente e l1uma atroz ironia defenele tese sabre 0 riso e "iveu

sofr~ndo e triunfando, na langa estrada, .dentro cia vida, como urn

llrio na torrente, indo acabar nUl11 mara vilhoso e encantado souho

de navios ilurninados. Repercutiu fora do Brasil 0 seu nome., Jose

Geraldo Vieira, 0 torna personagern de um de sens melhores livros~

a mulher que fugou de sodoma. A Academia Brasileira de Letras

concedeu-lhe premio de romance e Ul1l escritor argentino traduz

Ihe entusiasmado, navios iluminados, Ranulfo realisou sua obra .

cinzelada e sentida com 0 cora<;ao. Foi urn consumado racliologista

c so asombr'a cIe repouso frequente, para aquele tao fd.g-i! organis

mo, ia edificando 0 pedestral do monumento que 0 consagrou urn

dos maiores novelistas brasileiros.
Grande medico, associou, 110 seu espirito, as verdac1es eternas

cia ci~ncia as verdades profundas (la poesia, na sutil·expressao de

Anatole France. .
Sua obra e borhulhante de boa seiva, ate quando transparec~a

A I d' I' 'a,'el f elicida eaque e travor e tnsteza ao c0111preenc er que a mlsel· .

humana existe. I r
~ ~ d 1 t I to 111esC aSoube, nas ondulac;oes surpreen entes ( 0 seu a en, '10

o sonho e a fantasia a propria reaJidade C0111 a graSa de urn es
tl

Jeve e geauinamcnte seu.
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Privar de sua illtimidade foi sempre uma honra e um privile·,
gio que se nao esquecia, tai~ os efluvios de bondade que se irradia

.van'l do seu eSlJuito.
Traziam as dedicatorias dos livros, que me enviavam, uns

tons atenuados de ironia, levemchte borrifados com umas gotas de
desilusao; cram retalhos de confissoes surpreenclidas na palpita~ao

da £rase ligeira.
Espirito aberto a todos as conhecimcntos modernos, sentiu

o desmoronamcnto cla civilizac;ao atual e compreendeu 0 drama de
t6das as consciellcias vivas deste 11lundo morto, de todas os cora
c;6es que pulsam llesta hora sem corac;ao em que vivemos. Intima
mente era Ranulfo de Ul11a simplicidade comovcdoura. Quantas ve
zesaqucla vontade afcita a intensa luta interior, moral e fisica, mer
gulhava nilm prolong-aclo mutissimo revendo 0 seu munclo interior,
ning-uem conseguia arranca-Io daquele silencio, entao, quantas ve
zes, a velhinha, sua boa e santa mae, c1izia-me : converse com Ranul
fo, ele esta tao calado. Tentava tl-aze-Io a rcalidade ele dizia~lne

cismarento; meu caro esta carcac;a 11aO dura Il1uito.
Numa de suas ultima:; visitas a Sergipe, fomos rever 0 poeta,

no seu eremiterio, sonhador impenitente, que teima em vlver no
~ristal do seu encantamento. Perigrinac;ao agradavel, numa tarde ltt- .
~. . .

JU1l10sa e alegre. Ranulfo espansivo e loquaz, abrac;a Garcia Rosa, no
Seu al~andorado retiro de menestrcl. Entardecia ~ as luzes piri
lampejevam derramando-se nesta feiticcira ·e catita Aracaju, quan-
do/ rctornamos contcnte:;. Naqueles elias de amplas expansoes, 0

~s:pidt.o acomodava-se ao sentido salutar da vida e n6s, como co
leg-ais, quenao foram a aub, desfrutavamos amplamente.

.•.. 'Rempiam de quando em quando os laivos do enorme sofrimen
hi, que n300 0 abandona\'a e foi seu companheiro inseparavel
d~ toda instante, 0 eu comprecndia em. toda a sua fC)f(;a, quando 0
{Yla ajoelhado, numa conccntrac;fto de 111uita fe, fazendo slla con
:ersa intima C0111 Deus. Espirito de elei<;ao, nunca se conscguiu
..:erg~r nele, um minimo sinal de !)OUCO sofrimento, ainda nas oca··
-.to

.CS qUe corria maior perigo qualquer boa paciencia.
1ltiAquele homem desataviado e simples trabalhava a £rase 00111

C'. tllor com: que se assinala a mestria dos previlegiados no escrever,
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que receberam da natureza a elon artistico do ouvido, nao menos
necessario aos prozadores que aos poetas, e de Rui 6 pensamento.

Certa vez, passamos uns elias juntos, em Santos. Era LUll °en_
canto acompanha-Io, hora certa, cia Sta. Casa a Gafre ou ao sen
consultorio au a Beneficente Port'uguesa. Em todos aqueles clepar
tamentos de cariclade era ele () chefe, 0 mestre do raio X. 10 horas
chegamos a Beneficente Portug-uesa, recebeu-nos 0 provedor
lido em COllsas de Portugal, servia-se cha e biscoitos. ap~recia entao
grandiloquente, de branco, algo espalhafatoso 0 poeta trovador do
indaia, aquele mestre cantor cclehrava sua missa votiva de adora
<;5.0 a Ec;a de Queiroz enquanto Hanulfo 1110strava os encalltamen
tos da £rase camiliana. Exaltaclos instantes aqueles festins cia inte
lig-encia, onele refulgia imponente a fantazia irisaela de mil
facetamentos intelectuais, onele ° perigrino talento de 1\Jarti11..,; Fon~
tes, bonissimo cora~5.o, rebrilhava como oiro velho e reacellclia como
um inspiraelo genial, clen-amando-se em turhilhiio, amans<tnclo e!!-l

. mar de bonanc;a ante 0 sorriso de Ranulfo. 0 ateu e 0 catolico pa
raeloxalmente se uniam, pOl-que na finesa cle seus cora<;6es nao
havia refolhos onele 0 odio se aninhass~ e traziam cOl1sigo a chama
do mesmo dcvotamento aos humildes.

Era desse feitio aquele evang-elista das letras, que se foi, quan
do apenas comec;ara a viver, se everdacle que a vida principia aos 40.
Urn predestinado que escreveu sua {l1timapagina, quaho elias antes
cia morte, pagina do livro inedito, sua melhor obra depois de seu
filho, dizia, l~a qual falece a figura principal do livro "tal como ele
veio a falecer poueos dias aposo Cleomens Campos, 0 n05S0 poeta,

. 0 grande paeta, cantou Ranulfo, na lira fecunda da sua formosa
inspirac;ao :

Ao prezado Ranulfo
5onhador e irniao
Que tem prata no nome
E Duro no corac;3.o.

Perdoai a divagac;ao, meu ilustre Confrade. Nao me atrevera a
dizer tanto, se nao fora ma·ior a prova cIo que 0 dito, como escreve ll
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o cintilante genio de Vieira. Sonhos queridos, e gosto de recordar
arrastaram a imaginac;iw para 0 llassado, porque melhormente se
mastre a singularidacle desta recepc;ao e 1l1ais fidalgo 0 convite ao
vassO talento, como substituto de quem nos fora tao qucrido e fcs
tejado. Tudo isto vem mostrar a excelencia da escolha para a pol

trona n.o 7.
Sois 0 cronista elegante cia slntesc litera.ria por onde se dcrrama

o caudal de vossas leituras, pois viveis num constante clialogo com
os livros, tendo exata compreensao das cousas novas e das ideias
progressistas, escrcvenc!o, como fazeis, scm pretenc;ao, com simpli
cidade e clareza, como limpido ribeiro de frcsca e saudavel Enfa,
descobrindo aQni ou acola esta au aquela gema por circullstancias
especiais de pureza, formosur~ e cintilac;ao.

Vestis os vossos trabalhos com uns leves tons de critica, com
ideias sinteticas e englobados a incutirem, no leitor a impressao
;lg-uda, violenta e penetrante do livro. Critica honesta e scleciona
dora, que Mario Cabral tao brilhantemente clefiniu: "um genera
constrlltor, duplamente construtor".

. Construinc!o em rela<;ao a si mesma, mOl1umentos de estetica
e de literatura.

E construindo em rela~ao a obra realizada, verdadeiros mOI1U
mentos de sugesHio e de interpreta<;ao. E Alvaro Lins completa":
lima criatura que prOCt1l'a outra creatura, que procura tudo penetrar
e tudo entender, num sentido absolutamente humano, nos seus e
lementos fundamentais de pureza, de amor, de sensibilidade, de
sugestao e de interpreta~ao.Ve-selogo que estudais na obra antes
a estrutllra que 0 enfeite e vossa tolerancia literaria marca a verda
deira medida cultural, com 0 cuidado de exprcss6es, que transitam
como folhas que descem 0 rio ao sam das aguas.

Os vossos casteIos, ollele impera Ulna percuciente analise, re
fletida no manllseio do bom linguajar. nflO se clesconjuntam em
destrllidora esterilidade. Sao alca~ares de fronteiras por onde per
?assa urn saelio sopro de vitalidade. Num f1uxo e refluxo dalma
lUundada de alegria, ides construindo 0 vosso assunto, no ritimo
recornpensado de estilo, com imperioso desejo de acertar, ora esmal-
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tando Oll enaltecendo a forma do comentitrio em nitidas e clefinidas
obriga<;oes.

Neste instante de tumultwlria indisciplina universal, nao h{t

como refusar 0 vosso jornalismo de quieta refuIgir, rdeito de rap
s6d:ias acomodadas a um sentimento equilibrado deconsciencioso
anotador, que traz, cada dia, para 0 meio social onde escrcve, a no
viclade atual de achegas fecundas, num trabalho nobilitante de ori
entar c corlstruir. Assim vai 0 vossa talento tracejando a cemtrio das
realiclades brasileiras it sombra de conforma<;ao espiritual aclequa
da as camadas proh11ldas da vida nacionaI, cheio de cOllsciente amOr
ao Brasil. Escrevestes, releio uma pagina vossa: nao nosta ({tl\"ida
que 0 Brasil hodierno eum pais que marcha para uma intensa evo
lu<:;ao ou seja uma transforma<;ao pcrfeita.

Estudioso do clireito sente-se perplexo ante a conjl1ra<;50 mun
dial, esmagado peIos acontecimentos que ja nao saiem do homem
mas vem de fora para encontra-Io, para leva-Io de rolclao na sua
for<:;a e na sua impetl1osidade. Sentistes 0 dinamismo da hecatombe,
em que, todo homem de pensamento cspera a volta da razao e do
bom senso, como 0 verdadeiro imperio da justi<;a e do respeito
humano.

Essa atividade amadurecida n,a defensao do ideal, resurg-e
nos vossos escritos incendiada de patriotismo.

Muito mo<;o, ja seguistes nunc seguro, para onele pcndoam
vossos sonhos num hino triunfal a vida e a patria. Como vos
tambem sentimos os arrebatamentos cia idade borborinhanclo na
maravilha cIa tempestade, temperamos, pOretn, 0 fogo Lias ilusoes

primaverais com a serenidacIe de nossa experiencia, conquista da
idade, ja rdeita de amadurecida atividade. Os mo<;os de hoje, sao
verdadeiros argonautas do pensamcnto moderno e procuram 0 goS
to do definitivo, a traiclos pela cl1riosidade, a relegarem. as som bras
imprccisas onde se refugia sempre a fan tazia da adolect~ncia.Vi vem
procurando "exprimir pensamentos fll1tuantes, sonhos scm fannas,
dcscjos de cora<;oes atonnentaclos que a tudo aspiram e a nacla sC

. . . - 1 0-- iritoS
prendem, numa vercladora e profunda mqUleta<;ao (e ";;1)

insatisfeitos como l-esultante da grancleza das ami)i<;6es clesen ca 

cleadas", no bonito pcnsamcnto de Taine.



-91-

. Papel revolucionario esse cIa mocicIac1e. refletido em aneeios c
irnpetos, expansoes qu.e voam com as azas de aspirac;6es e mare~m a
f6r<;a do pensamento, ~alopal~do em tumultuo:as e que~tes vlbr~

coes. irrefreadas, Poesm cIa vIda, canta a mocldade 0 h1110 mac1n-
alesco cia idade, como cruzados menestreis de idealisl110 sonhando

:xultanclo, bebendo a viela sofregamcnte, elern, bando idolos e cles
fazendo afirma<;6es. Os inoc;os sao destemidos iconoclaustas, que
c1eixam ao passarem 0 sopro quente e infinitO' de sua inquietac;ao
ate que, um dia, 0 \·-t>o vcrtig-incsr.; comec;a a languecer e fatigar
As remanc;adas manhas ficam n~ais amenas e as tardes envolvem-se

·de mais quietude.

A sombra acolhedora cIa reflexao eristaliza-se no plasma da
·farina e 0 pensamento, refinaelo, aflora, son-indo das tempestades
e trovoes que se abstarn, como nuvens actillluladas e desfeitas
pdci vento. A razao vai aclarando a inteligencia com os anas, por
que, rnoC;os, olham para £rente e pa.ra 0 alto, paulatinamente, a
idade serena os impdos e anceios e vai ela se voltando para 0 pas
sado que nao morre. 'Algo fica, resultado clessas bata1has e demo
'li<;6es·e 0 jovem ideaIismo servindo a l1nidade ml1ltifonne da cultu-
ra; ja plena de lucidez, com uma visualidade eompreensiva acil11a de
todas as paix6es_ Um sentimento mais profundo de equilibrio e

· de ordem comanda a inteligencia , procluzindo 0 sazonado fruto cIa
obra ddinitiva,

Panoramas de Juz e de calor passam nos olhos, deixando a
cicatriz do combate: no velucIo de uma saudade. Fugaz e transit6
ria e a l110cicIade. Vivem os 1110C;OS a fase angustiosa de sua gera<;ao.

·Alguns deles tedlO realizado, na velhice, comoescreveu Alvaro
Lins, llm sonho de mocidade, terao realizado 0 sell destino e 0

destino de sua personalidade.

_ 0 resto se defaz em sonh08, fraglpentos de 50nhos, na expres
sao de :Romain Roland, infofmcs e mO'Tcis, poeira de atomos, que
dansam ao leu, turbilhao vertiginoso que passa c se desfaz em ri
S?s au horrores . Esta casa, Sr. Dr. Luiz Melo, iluminada pela expe-
rlcncia esp d f' . f' f'
1'0' . ' . era a vo~sa mensagem e CO? I~nc;a e mUlta e no 'utu-

o '. POlS do futuro Vlve a esperan<;a da Patna.
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Vossa obra, Sr. academico, embora fragmentada, ja esta indi
cando a inc1inac;ao dos vossos pendores.

A multipticidade em que estao divididos os vossos que fazeres
rebrota em galhos e se faz consonancia, como cliria Mario
Matos, da vida que faz os escritores refugiarem-se em carreiras
afins, como sejam 0 jornalismo, a advocacia, a medicina e 0 pro
fessorado. E urn mimetismo pOl' virtude do qual, mal a seu grado
deles, prestam servic;os a cultura e ao progresso social, imprimin_
do-the grac;a e levesa. Ainda estudante preparaveis dois estudos de
especializac;ao na seara do direito : 0 divorcio e menores e delinquen
tes e finalmente 0 trabalho bivgd.fico sobre Gumercindo Bessa,
mostra urn lugar privilegiado para 0 vosso talento.

Este cabedal de conhecimento, enriquecido por urn bcnediti
no amor aos estudos, demonstra sobejamente que foi justa a esco
lha do vosso nome para este cenaculo das boas letras sergipanas.
Moc;o, de pensamento amadurecido pela observac;ao e pelo estudo,
compreendestes que 0 espirito nao tem idade e pensais assim; e
yossa 0 trecho; evidentemente se 0 espirito pode continuar forte e
feeundo no velho, a idade, por ela mesma posue uma virtude: 0

homem que se acalmou ye 0 mundo de mais alto", E 0 nosso conso
lado amparo, na ladeira para ollde ja nos inc1inamos.Nem scrnprea
vossa orientac;ao litera.ria satisfaz a impenitente ledor que tenho si
do. Mal de mim que buseo na biografia, 0 homem em I11ovimento
dentro, no meio em que viYe, 0 segredo da lenda que se teceu em
derredor de seu nome, urn complexo conjunto de £atos e observa
c;6es que completam toda a gama cromatica da poesia e da verclade
na historia do homem estudado, agitando-se no meio da sociedade.
o YOSSO debuxo e singelo, atraente e estuda 0 homem como valor
intelectual em luta contra os erros que 0 cercam. Descobre-se ,a
yossa intnsa preocupac;ao pela vida do espirito aliada a um decl
dido desejo de provar a vossa fe e corporificar a maravilha de um
homem soberanamente exponencial, que viveu em Sergipe e para
Sergipe, derramando cintilac;6es magnificas.

Realc;astes num imenso esforc;o 0 quadro onde Yiveu, pensou
lutott e imperou Gumersindo Bessa, politico, pensador, vivendo n.

o
. fug1r

r.ampo de batalha do pensamento, procurando mais e 111alS



- 93-

da torre isolada do orgulho e 50nho, da cuItur.a. pel~ cultur~, como
seffipre viveramos, s~nhando c sofrendo, no vItal Imperatlvo das

lisa<;6es que se agttam no mundo.
rea Defendendo esse postulado e encarado por este prisma, 0

yassa trabalho eum magistral estudo do homem como for<;a atuante
ira a verdac1eira orienta<;ao da sociedade. Consoladora miragem

~ssa de'setrabalhar peIo bern e a felicidade humana, como comple
menta substancial da cultura.

possuindo tais e tao recomendaclas credenciais penetrastes os
timbriais desta Academia e fostes l1ngido cavalheiro cruzado do
pensamento sergipano a servi<;o da inteligencia brasileira, do nosso

.Brasil. Dr. Luiz Pereira de Melo, a Academia Sergipana de Letras
delegotl-me 0 mandato de vos receber neste moment~, ~ql1i onde
tuda e gra<;a expontanea e falicidade. Desobrigando-me de tao no
ore e real~acla excelsitl1de desejo para vos, mui iIustre confrade, a
consagra<;ao que teve Ranulfo Prata. Sede um dos nos505, Sr. acade
mko, nesta casa, oade tod05 sao igl1ais, como disse Bilac, amigos e

. irmaos pelo trabalho e pelo afeto e em que 0 homem por. mais su
perior que seja, ou par mais superior que erradamente suponha ser,

'aos outros, nao tern 0 direito de fechar os olhos, os ouvidos, a
alma,· as aspira~6es, as esperan~as, as duvidas cia epoca em que

. vivemos".



DISCURSO PROFERIDO NA ACADEMIA SERGIPANA DE

LETRASj PELO DR. LUIZ PEREIRA DE MELO, NA SO.

LENIDADE DE SUA RECEPC;$O

Substituir Ranulfo Prata nesta Academia, foi, sem duvida,
a maior silrpresa da minha vida. ,

Jamais alimentei tamanha ambi~ao e hon,raria. Pois nao cos
tumo seguir a teoria do pirilarnpo invejoso, sempre a desejar 0

destino de estrela !
Eleito sem tivesse direta ou indiretainentt: concorrido para isso;

aqui esteu no Cemlculo das Letras Sergipanas.
Cumpre-rne, agora, agradecer aos intelectuais que me propor

cfortar~m esta honra insigne, especialmente ao rneu grande amigo
Dr. Antonio Manuel de Carvalho Neto, ilustre Presidentedesta

1 '
Academia, excelsa expressao da cultura e da inteligencia, auten-
tica gloria de Sergipe.

A responsabilidade.do intelectual, no momenta presente, cons
titue urn assunto Q~ inten~a ~ornplexidade.

Q homem de ietras tern que ser !J,ecessadamente urn estudioso
profunda da psicologia das massas, afim de penetrar no ,realistnO

~ . . .

humanb, sem violaSiao dos direitos individuais, e rnostrar sincera-
ra e hones~c.mente a verdade, apoiitando, tambem 0 erro, para ser
combatido e eliminado.

Nao se pode ficar contemplativo e inutil quando se tetrl utn
papel a representar em face do universo. '

Pois 0 que e 0 homem se the falta a conciencia da propria fi~
nalidade?
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E necessario orientar a vida, trabalhando por urn mundo mais
humano, ~mde a justi~a seja 0 digno sustentaculo dos povos e

das na~oes.

E tra~ar rumos para a conquista de urn destino nobre, colo-
cando sempre a verdade acima de contingencias ocasionais, e a
grande tarefa da intelectuaJidade. Pois, ja dizia BERTHELOT,
epreciso toear para a frente pela a~ao quando se pode, mas sem·
pre pelo pensamento.

A cultura e urn imperativo categ6rico na existencia de um~l

sociedade.
Como riqueza da humanidade tern inconcus~mente que se

adestrar por meio de movimentos que proporcionem uma jun~ao

de fors;as, explanando e excitando a atividade funcional d 0

orgamsmo.
Uma equa~ao que traduza urn elemento de perfeita igualdade

de grandezas dependentes. E, nao resta duvida, 0 pricipio da har
monia dos valores espirituais e materiais do homem.

As ambi~oes do espirito careeem. de uma impulsao natural,
das expressoes associativas.

Reeonhecemos que - "toda eultura tern em si mesma impli
cita, uma aspira~ao, uma tradis:ao, uma finalidade, na forma obje
tiva de urn ideal mais amplo, que 0 ideal simplesmente individual;

:Esse ideal mais amplo da aspira~ao, da dire~ao e da finalidade
da cultura, e 0 grande ideal'da coletividade. E esse ideal assim da
coletividade e 0 mesmo idea! humano e cristao do bern comum.

'Dominando, desse ou aquele modo,' ou procurando dominar,
par essa ou aquela forma" a natureza, na impetuosidade de suas
forsas vivas, ou na sereni,dade deswls energias latentes, e ,assim
que 0 homem se apresenta erha~ao pleha de cultura,e assim que
estii a homem em £un~ao"eminentemeI!-te l;ultural. A a~ao cia cul
lura pelo dominio. Fun~ap de dominio pela cultura." ,

o ilustre p~ofessor Miguel Os6rio de Almeida, de regresso
d~s Estados Unidos, onde estivera' presidindo a reuni~o da Comis
&ao Internacional Provis6ria de Coopera~ao Intelectual, focalizou,
l1lagistralmente, 0 papel do intelectual - "coloca os direitos da
\Terdade, tomada esta em seu sentidomais amplo e mais honesta h
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mente sincero, acima das contingencias, dos interesses ocasiona'
, . d' IS,propnos, ou mesmo e grupos malS ou menos extensos, 8i em rn "

tos casos nao pode eIe bern d~stinguir onde se ~cha a' verdade, po~~.
ao menos reconhecer onde lmpera 0 erro, aflm de regeita-lo d

b 1 d · 1 ' -,'" ' ecom ate- 0, ou re UZl- 0 as propor~oes mllllmas . .
Hoje em dia, ante 0 progesso e 0 destino dos povos nao .., . e

licito se distinguir os deveres do intelectual e as' obriga~oes ~Q

homem.

o escdtor deve estudar a solw;ao dos magnos problemas que
envolvem 0 universe, deve se dedicarao estudo, afim de encontrat
a realidade, sent viola~ao dos direitos individuais.

Tudo, porern, ha de ser condensado num ambiente espiritual;
onde a livre concH~ncia seja sempre respeitada. ROMAIN ROL
LAND, 0 fulgurante escritor da terra de Anatole France, deterttoi:
do Premio Nobel, imortalizado pela cria~ao profunda de talento
e de genio - JEAN Cl~ISTOPHE - proclamou numa grande:.
visao profetica que 0 "-nosso destino foi e de nascer em uma
grande epoca de luta e por isto nao era perm~tidonos afastar dela",

A violencia, por maior que seja a sua intensidade, nuncaser£;
veiculo de impecilio it comunicaS;ao do pensamento e it cristali
za~ao do inteligencia.

o ~undo que pensa, 0 mundo que produz, nao foi vencido e
jamais 0 sera pela furia de barbaros conquistadores ou por f~lsos

reformad.ores.
.'

A inteligencia sera sempre a grandeza espiritual do homem,
expansao do sentimento em marcha para a jornada rapida da
compreensao.

,
Reconhecemos que a inteligencia brasileira se achou no peno-

do de guerra. mobilisada contra 0 regiine que escravisou todo 0
. .. .

umverso.

o nosso Ranulfo Prata, como intelectual e como homem, sen
tiu tambem 0 horror da tragedia que vivia a mundo, dai dec1arar
de certa feita" - como nao posso fazera guerra do fuzil fa~~ .a
guerra dos espiritos que e de muito valor, concorro para mobrll~

za~ao dos' valores marais".
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E em palestra pronunciada ;;'a "Associac;ao dos Medicos" de
Santos, pa1estra essa que teve 0 titulo "-Medicos e 0 Momento
Naeiona1" dec1arou que aque1a guerra era de duas Cruzes, a de
Cristo, e a Suastica, que e do Nazismo.

o que e cristao deve tomar 0 seu lugar na vanguarda".
Depois de tantos anos em que a guerra com 0 seu cortejo te

trieo de miserias e de 1agrimas assolou 0 mundo, eis que surge

a paz.
E, como sempre, com a vitoria do espirito. Pois nao ha exercito

ou ditador que possa entravar a marcha das ideas. Pode matar,
prender, torturar os idealistas, as ideas sao eternas e intangiveis.

"So onde a unidade humana for livre a coletividade humana
pade ser conciente".

o imperio nefasto da forc;a e 0 predominio da justi~a sao
polos antagonicos ao poder prodigioso do Direito, norma contro
ladora das relac;oes sociais..

..As nac;oes vivem de tranqui1id~de e seguranc;a, ja afirmava
RUI BARBOSA, de crMito e de trabalho, de inteligencia e pro
bidade; e nem um 56 desses beneficios resiste avasa dos sentimen
tos, em que transborda 0 regime da ameac;a, da intolel'ancia e da
sedic;ao. 0 motim nao e a democracia; a celeuma nao e parlamen
to; a rua nao e 0 pais; 0 incendio nao e a razao; 0 crime nlio e 0

direito; 0 assassinato nao e a justi~a; a anarquia nao es tu, 6 Li
berdade ! Teus her6is nao sao os gigant.es da persiguic;ao, os semi
deuses do terror; sao os bons, os mansos, os justos, os martires
da infabilidade politica no trono, na plebe, os hamens que vence
ram pregando, escrevendo, edificando, salvando, e morrendo; os
que abrac;ados contigo, semearam religHio, lavraram 0 direito, es-·
tabelecel'am .a moral politiea. esse composto de modera~ao, expe-.~ .
rlenCla e senso comum".

"A hora e de paz e e na paz que se constroe".
Nao ha, pois, 1ugal' para 0 Estado Sobel'ano, agl'essivo e am

bicioso, e sim para 0 estado interdependente, que livre, integrado
~a sua propria grandeza territorial, colocara sempre a coopera~ao

lnternacional muito acima dos caprichos nacionais.
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Conforta-nos uma convic~ao: uma certeza que esta civiliza ~
1 ~ao

que se cnafurdava ontem em ondas espumantes de odio no se
proprio sofrimento tenha aprendido a ser mais justa. . u

ALBERTO TORRES, 0 genial sociologo patricio, com oseu
profundo senso dos homens e das cousas, advertia que:- "Os
homens felizes sao incapazes de fazer justi~a, porque nao tem a
nO!fiio do fenomeno mais comum da vida que e a dor".

Oxahi, portanto, que a angustia destes anos de guerra va ins
pirar melhores sentimentos de justi~a, que tern como instrurnento
o Direito e a Liberdade.

A Liberdade tern necessariamente que ser encarada como um
bern inalienavel, "urn atributo humano de inestimavel valia pelo
qual grandes cousas que se realizam e pelo qual 0 individuo afirma
a sua personalidade".

o mundo tern que ser reconstruido em bases asseguradas da
paz e do progresso de toda a humanidade, bases estas ditaclas pela
Justi!fa, qualidade sagrada e indispensavel, pois nao hci paz sem
justi~a nem justi!fa sem paz.

E a Justi!fa 0 fundamento da paz.

Senhores :-

Quando Academus legou a cidade de Atenas uma terra que
possuia as margens do Cephiso, longe estava de pensar que 0 seu
nome seria tao ligado aposteridade. Atenas passara a chamar aque
Ie agradavel retiro de Jardim de Academus, em honra do seu doador.

PlaHio, apreciando a amenidade daquele parque maravilhoso,
coberto de oliveiras verdejantes, ali se encontrava com os seus dis
cipulos e sua Escola ficou sendo chamada de Academia, influencia
do nome do lugar onde era exposta a sua doutrina.

Podemos dizer, que foi com Platao, nos heroicos tempos da
Grecia antiga, que nasceu a Academia. .

Foi, porem, a Academia Franceza, legalizada no reinado de
Luiz XIII, gra~as aos esfor~os dos grande Cardeal Rechelieu, a
verdadeira orientadora das Academias de Letras, que tern desem-

•
penhado papel tao salientado no desenvolvimento da cultura unt-
versa!.
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Parece-me que a fun~ao primordial de uma academia de letras
, associar os que se dedicam as cousas do espirito nos seus proble
e as prilticos e nao elaborar gram;iticas e diciomlrios, pois _0 tra
l11b Iho intelectual e individual por excelencia.a _

Quando tarefas que superam a capacidade do individuo
"_ exige a coordena~ao de esfor~os, e facil procurar especialistas,
onde quer que seencontrem, dentro ou fora do ambito de urn gre

At" t111io como es e .
Tern, pois, fun~ao ativa e reguladora, confraternizando as que

tern poder para as cousas que aformoseiam a vida, elevando a

espirito.
Niio ha exagero em dizer que muitos intelectuais se aproximam

das Academias, como a raposa da Fabula deante das uvas. E os
que ja se acham nas suas cadeiras repousantes repetem serena
mente as versos de uma academico frances, que Lauro Muller tra
duziu com felicidade:-

"Si vivos somas quarenta
alvos somos da ironia
mas 0 rico nao se aguenta
ninguem mais nos terce 0 vento
se ha vaga na Academia."

Senhores :-

o que a Academia Sergipana de Letras presta neste momenta
nao e uma homenagem ao humilde ingressante, mas uma homena
gem a Ranul£o Prata, urn dos rna'is completos expoentes da inteli-
gencia sergipana. '

Coordenei ligeiros tra~os da vida do ilustre pensador patricio,
perfeito espiritualista cristao e aqui estou para tentar fazer urn
e~boSo da sua Vida e da sua Obra. Vida, tao profundamente inte
nor, equilibrada, met6dica, tranquiIa, consagrada ao arnor da fami
lia, aos afazeres da profissao e sobretudo ao aperfei~oamentomoral
e espiritual, procurando a s~-gura e intima aproxima~ao de Deus.
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1tle mesmo confessou: - " verdadeira vida e a espiritual
Buscando-a e aprofundando-a, nao fazemos mais do que melhora;
C'! desenvolver 0 lado essencial do que constitue a individualidade"

E obra tao intensa de humanismo onde a realidade emerge co~
o vigor intrinseco das observa~oes pessoais.

*
* '"

Nasceu Ranulfo Prata, numa tarde de 4 de Maio de 1856, na
cidade sertaneja de Lagarto.

Filho do Coronel Felisberto da Rocha Prata e D. Ana Hora
Prata, - reservas de moral da sua terra.

o meio familiar sadio que the envolveu a infancia muito con~

tribuiu na sua forma~ao psicologica.
E que naquele centro de costumes dignos, de habitos puros e

de alto paddio de moralidade, foi plasmado 0 carater de RanuIfo,
onde ficaram gravados, desde entao, requintes indeleveis do es
plendor do ambiente em que vivia.

Iniciou 0 seu estudo primario em Simao Dias, aprendendo
as primeiras letras com a professora Elisa Macedo~

Rumou depois para Estancia, olide encontrou no Colegio Ca
merino e nas preciosas li~oes da tradicional educadora estanciana .
D. Marocas Monteiro, 0 prolongamento indispensavel ao preparo
de seu espirito juvenil.

Transportando-se para Sao Salvador, a velha Sao Salvadol
amiga e acolhedora, levou consigo urn alicerce ~eguro, e at fez e·
concluiu 0 seu Curso Secundario nos Colegios Carneiro Ribeiro e
Ginasio Ipiranga, matriculando-se na conceituada Faculdade de
Medicina daquele Estado, onde cursou ate 0 quarto ana, quando se
transportou para a Faculdade de Medicina da Capital da Republica,
obtendo em Janeiro de 1920,0 grau de Doutor em Medicina.

Embora fora de Sergipe, viveu, contudo, Ranul£o para Sergipe,
numa 'obra de cultura e humaniza~ao.

o omor a terra pequenina que Ihe serviu de ber~o e um dos.
tra~os caracteristicos de sua vida, que convem fixar. Sergipe enter
necia-Ihe !
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.Alma de artista, sensibilidade intensa, afei~oourse, como nin-'
a gleba que Ihe viu nascer.guem,

E Sergipe que tantas vezes vemos retratado em seus Iivros. As
5uas cidades pequeninas, a sua gente simples, ignorante e boa que

'ta serenamente os golpes do destine, curvando-se, humilde, aosacel
caprichos excentricos da vida.

E a sua obra e plena dessas evoca~oes...
E a saudade que 0 faz exprimir em seus livros reminiscenciais

da terra distante, pintando com 0 seu sentimentalismo a ternura
nostalgica da paisagem longinqua da infancia.

E e Sergipe tambem 0 assunto predileto das suas palestras
Aqui tinha seus pais, seus irmaos, sua familia, seus amigos, estava
preso, portanto, pelos mais sublimes e10s do amor.

Interessado pe1a grandeza do Estado natal, nao hesita em es
creveI' "LAMPEAO", libelo terrivel contra a indiferen~a do poder
publi,co ao martirio incessante do sertanejo nordestino.

Tomando esta atitude impavida e decidida, mostrou Ranulfo
que tudo fazia pelo progresso e bern estar do seu Estado.

Nao olhava sacrificios, nao media canseiras, quando se tratava
dos interesses de Sergipe.

Certamente dizia com 0 poeta: - "C'est Ie pays que rna donne
Ie jour".

o aspecto exterior de Ranulfo nao edificil relatar. Pequeno na
estatura, medindo urn metro e sessenta, olhos castanhos, cabelos
10uros, bern magrinho, num antagonismo com a robustez do seu
espirito.

Moderado pOI' instinto, fugiade alardes e ostenta~oes. Nunca
procurou prestigio ou popularidade.

Era Urn enamorado das letras, que, nao seguindo a regra geral,
fugia das rodas boemias, da vivacidade dos Clubs, e ate das reda
<;oes. AChou melhor seguir 0 conselho que Lima Barreto the deu,
quando publicou 0 seu primeiro romance: - "case com a literatura
rnenino e nao se meta na Imprensa, veja la" , ..

, .Prudente e desconfiado, tinha horror as ressonancias fortes"
as 'Vldas ruidosas e barulhentas! . .
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procurava em tudo a har.
da f6r~a, e a ordern que

temperamento equilibrado,
nao cansa, 0 metodo que

E que,
monia que
coordena.

Apezar de discreto, era de espirito comunicativo e "conversa_
10 era espreitar-1he a excelsa revoada de ideas de sua formosa in
teIigencia".

Sensibilidade apurada, nao fkava indiferente a beleza ou a
dor, que se refletindo em seu proprio eu, envolvia-Ihe numa nevoa
de tristeza poetica.

Era extremamente sensivel. 0 aspecto do mundo exterior, a
natureza, a vida, tudo the comovia.

E e esta tristeza resignada, este enlevo brando, que encontra
mos em seus livros. Podemos dizer que, apezar de nunca ter feito
versos, tinha temperamento de poeta. "Teimava, segundo se conta,
em cultivar nao sei que secreta pontinha de pessimismo, ao ponto
de cognomina-lo, certa vez, Martins Fontes, - seu grande amigo
- de "doce hervinha azeda", expressao que the ia as mil maravi
lhas, de vez que dizia bern da imensa bondade salpicada de tao
surpreendente dose de "spleen". -

Sensivel as mais suaves e puras emo~oes, era Ranulfo Prata
tambem muito timido. Ele proprio confessa, falando em entrevista
dada a Silveira Peixoto _. "e a timidez quase morbida que ainda
hoje me atrapalha a vida".

Como ja dizia MOLIERE, em todos os cora<;6es ha sempre
urn homem e em todo homem urn menino, e os psicol6gicos adian
tam: - 0 que primeiro se adquire por ultimo se perde. A timidez
foi um complexo do qual Ranulfo nunca se poude libertar.

Em torno de sua vida amorosa ternos conhecimento de que
em toda sua existencia apenas tivesse um unico afeto transit6rio
na pessoa de Candida Maria, que c'onheceu em Sao Tomaz de Aqui
no, em Minas Gerais, quando medico da paciente que sucumbiu
da enfermidade que a molestava..

E surgiu "DENTRO DA VIDA". Um livro real. E que Ra
nulfo compreendeu que 0 sentimento interior e a fonte de tudo!

E, dai, retratar neste livro as realidades humanas que 0 fizeram
sofrer.Mas influ.enciado pela espiritualidade de Jackson de Figuei-
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redo, seu grande amigo, transforma esse sofrimento em grandeza
moral. em tesouro maraviIhoso de sofrimento, muito- acima das

banalidades da vida.
Muito tempo depois consorcia-se Ranulfo com a excelentissima

D. Maria da Gloria Prata, sua dedicada compan?eira. Foi urn aman- .

tissima esposo e urn- pai extremoso, vivendo para sua companheira

de existencia e para 0 rebento da sagrada uniao - 0 seu filho Paulo

e amanda sobretudo a tranquilidade do lar e 0 socego da familia.

Nao era vaidoso, apezar das distin~oes que renovadamente

recebia dos seus amigos e admiradores.

Seu feido moral nao se coadunava com as exibi~oes de certos

espiritos.
Trabalhando na sua perseverante constancia de agir, jamais

no proposito de aparecer, de ascender a posi<;oes sociais e adquirir

fortuna material.

Poucos homens como Ranulfo, que tao cedo convenceu-se da

percipua finalidade da vida crista, - "desprendeu-se das compen

sa<;oes do mundo, encaminhando-se para 0 lado das verdades eter

nas, que seguidas dariam entrada de sua alma pura no reino de

Deus", reconheceu a inutilidade da vida quando nao se tern em
mente a Bern.

Trabalhou e venceu, atingincio 0 ideal numa apatia as glorias

terrenas, arrostando a critica cruel dos homens, nao sendo subju

gado pelo dominio humiIhante do respeito humano, dedicando-se

do melhor modo possivel a sua fertilissima capacidade intelectual.

Com tal proceder nao teve em mira na sua obstiba~ao e na
for~a criadora dos seus sucessos, senao 0 produto do seu tirocinio,
o censo pratico das realidades humanas, dos despreendimentos do
que a mundo the podesse prezentear, e como 0 valor de uma inteli
gencia nao se mede pelo labor em si mesmo considerado, mas no
sentido espiritual de sua obra, Ranulfo Prata primou pela espiri
tualidade.

It esta a expressao real do seu interior.
Os seus Iivros demonstram 0 seu anseio.
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Amigo dedicado, companheiro sincero, sabia cultivar as a-'
.·ql-

zades. Era sem duvida a delicadeza, a bondade, a ternux:a do se
d

' . u
trato, que pren 1a para sempre os am1gos.

Cleomenes Camposao Ihe dedicar urn livro seu, assim se ex
pressou: -

"Ao presado Ranulfo
o sonhador e irmao
Que tern Prata no nome
E ouro no cora~ao."

E Ranulfo, rneus senhores, foi realrnente urn "cora!fao de
ouro". Afastado das paiooes e dos sentirnentos estereis da vida,
vivia para a beleza e para a bondade.

"Desir de bien faire", era 0 seu lema.
"Essa foi a 1i~ao que nos deixou cOm 0 seu doce carinho pelos

pobres enferrnos, 0 cHnico cornpetente e honesto e com a sua oobre'
e brilhante atividade intelectual de romancista conciencioso e..'
ilustre.

Ernbora afastado desde cedo de. Sergipe, contudo Ranulfo
Prata nunea perdeu 0 seu amor pela terra natal.

o seu entusiasrno por Sergipe, era como uma estrutura, firme
com 0 cirnento das virtudes cotidianas do seu trabalho e de sua
retidao.

.E que nao existe civismo quando nae ha homem laborieso,
probo e sincero. "0 patriotismo nao pode separar-se do buma"
nisrno".

Possuindo a fecundidade do espirito, tambem tinha a do
cora~ao, e 0 seu arnor era a ternura do anseio da reden!fao espiri·
tual do hornern. Nao olvidou Sergipe, nem amigos e nem parentes,
tinha-os sernpre na mente, numa afetividade invulgar.

Ei-Io assertivando num treeho significativo de uma carta de
felicita!foes ao seu pai assirn exteriorisada: - "Papai, Mamae e
Marieta, domingo passado respondi a sua carta. Papai e hoje 24.
dia do seu aniversario. Telegrafamos enviando os nossos abra~oS de
felicita~oes. N a verdade e urna bela idade, e V me. deve agradecer
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a Deus estar viv~ndo tanto e sempre no goso de boa saude, 0 que e
rivilegio de murtas provas.

P Aqui enviamos os abra~os desejando ai estarmos para maior
alegria. Em espirito pelos nossos ai estamos e tambern com a pobre
Rozinha, que fez 0 seu segundo aniversario s6 e triste".- '. .'

Em 2 de Novembro, recordando 0 Dia dos Mortos, assim es
creveu Ranulfo, aos seus velhos pais: - "Hoje dia dos mortos,
tenbo pensado em todos os nossos queridos que ja se foram: Oscar,
Isaura, Prata, Agripino, Clarisse, que saudade !

Fomos visitar 0 poeta Fontes, de quem tenho grandes sauda
des. Como a vida eenganosa, rapida e triste! It na verdade urn vale,
um grande vale de lagrimas".-

E, finalmente, em 15 de N ovembro de 1942, escreve Ranulfo a
sua ultima carta, ainda em perfeita saude, revelando urn exemplo
de absoluta tenacidade, quando em carta afirmou: - "E Vme,
mamae, sempre queixosa dos seus males. Se eu tenho tantos, ima
gino Vme, nessa idade e de cora~ao tao triste e angustiado. Nos
tern dado, porem, 0 exemplo de coragem e conforma<;ao, que nao
sera agora que ha de fraquejar, de ficar desanimada". -

Visitando 0 tumulo de seu irmao Dr. Oscar Prata, Ranulfo
esteve em Sergipe, em Mar~o de 1942, aqui passando urn mes no
suave convivio dos parentes e amigos, sem pensar que oito meses
depois, numa noite de Natal, as 23 horas em uma Casa de Saude,
desaparecesse do rol dos vivos, vitimado por uma hemorragia in
testinal.

"Feliz aquele que traz deante dos olhos a hora da morte, e
cada dia se prepara para morrer".

Morreu fiel aos principios dogmaticos da religiao crista, como
sempre viveu.

Reconhecendo 0 d~rradeiro alento de vida, 0 seu pensamento
£oi para a familia distante, dizendo in extremis: - "avise a mamae
e avise a papai".

Foram estas as suas ultimas palavras, evidenciando ainda uma
Vez - <Yra d . d . h .

'" b n e amlza e que tin a aos seus.
E que a format;ao que recebera no lar, fora par demais preciQsa

para I'
, • 0 a lcerce deste sentimenta perene.
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Prendendo suas maos as de sua esposa e do filho, nada mais
balbuciou aquele espirito cintilante.

"Deus protege e livra 0 humilde, ama-o e consola-o; para ele
se inclina ; prodigaliza-lhe suas gra~as e depois do abatimento 0

eleva a gloria, revela os seus segredos e docemente 0 convida e
atrae a si".

Sao palavras edificantes da Imitagao de Cristo.
Ranul£o praticou a humildade, vivendo a doutrina da Verdade, .

prudente nas suas a~oes de homem, submisso, primando pela per.
fei~ao espiritual, meditando na miseria humana, desprezando as .
vaidades terrenas, reconhecendo as gra~as divinas, vivendo na paz
interior que a bern proporciona a uma sa consci(~ncia.

A sua ex!raordinaria coragem e fortaleza de animo, ao despe,.
dir-se da vida terrena para ingressar no reino de Deus, impressiona.

E como se quizesse demonstrar que 0 melhor medico e aquele
que nos ensina a morrer.

CATILANGES, grande pensador cristao, tinha sobeja raza9
para demonstrar a morte como principio da vida verdadeira, que
nao e a vida efemera que ativa 0 corp0, mas a vida eterna da alma,
desprendida deste corpo.

Para esse adminlvel espirito, a vida fisica e somente urn an
daime ?a constru<,;ao do edificio espiritual da personalidade moral;
conc1uida a obra, esse andaime cae e surge 0 edficio cons.truido.

Construido 0 edificio de sua vida, Ranul£o e bern um farol cujo
espirito espargira sempre e sempre luzes na lembran~a e na conCi;.·
encia dos seus amigos. Educado num lar, onde 0 sentimento reli·
gioso era conservado com 0 carinho de reliquia preciosa dos an·
tepassados, desde cedo foi influenciado pelas cren~as tradicionais
da familia.

A convivencia com Jackson de Figueiredo veio aprofundar 0

senso mistico de Ranulfo, dai a sua inspira~ao religiosa intensa.
Ele propr-io confessa par ocasiao da morte tdigica de Jackson: 
"foi meu amigo, 0 melhor amigo que a vida me deu. Espiritual·
mente tudo the devia".

o sentimento religioso intensificou-se em Ranulfo.
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Certificou-se que a problema religioso e fundamental, pois ab
sorve 0 espirito do homem. Foi veemente a sua fe. Procurou antes
de tudo a Verdade. E percebeu que DEUS e 0 verdadeiro fim do
homem e da sociedade.

Iluminado com a luz fecunda da fe infalivel, praticou galhar
damente as excelsas virtudes da alma crista;

Compreendendo a grandeza do cristianismo, deixou-se guiar
pela exeelsitude de seus principios.

E neles modelou 0 seu - modus vivendi, - atingindo grim
bem elevado na escala da perfei!{ao espiritual. Livre das servidoes
do orgulho e do egoismo, voitou-se sem reservas para a fe, para a
caridade e para a conformidade da resigna~ao crista.

Em carta escrita par Raonulfo a sua familia ele disse: - "Nos
passamos sem novidade, a minha vida decorre Hio foigada e sem
preocupa~oes pessoais. A c1inica boa, apezar da guerra, a saude
melhor, 0 filho que cada vez mais me satisfaz e tudo mais que vivo
a agradecer a Deus, tao grandes e tao imerecidos beneficios. Com
isso talvez ELE, queira me compensar dos anos de doenlKa e po
breza".

Por ai podemos observar a intensidade do seu espirito religio
so, humildee resignado.

Percebeu,como n6s, Ranulfo que se sessenta gera~oes preten
deram inutilmente destruir, mesmo assim firme e intrepido conti
nua 0 Cristianismo.

Pois 0 Reina de Cristo eetemo e ELE, com a sua grande dou
trina de amor e misericordia, vence e vencera os impios. °0 seu
Evangelho de Justi~a e de Amor, procrastinando 0 odio, exprime
uma afirma~ao de urn novo mundo moral de engrandecimento do
espirito.

A religiao se identifica em Ranulfo Prata como se £osse um
anelo de pureza, de excelsitude e de idealismo.

E: que ele viu 0 mundo com as olhos de fil6sofo - "e contem
plar 0 mundo como filosofo e compreende-Io: quer dizer penetrar
.£undo 110 interior das cousas, afim de desvendar as suas secretas
raises e as suas dependencias ocultas. Compreender e trespassar
a lllateria com uma onda de luz emanada do espirito".
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It enfim, desprezando os apetites in£eriores chegar ao dominio
das grandezas espirituais.

Com a alma revivificada pela educa~ao espiritual, reconheceu
Ranul£o que 0 verdadeiro humanismo e 0 bumanismo crisHio. Sem
o cristianismo nao ha beleza paga que nao se torne urn perigo mor
tal, mas com 0 cristianismo nao ha beleza paga que nao seja uni
precioso legado para a humanidade."

Pascal punha a ordem das cousas do espirito acima da ordem
das cousas do corpo. E a Igreja cat6lica continua sendo urn poqe~

roso tra~o de cultura dos povos.
Nao se pode .eliminar a cultura crista do todo que forma a:

cultura universal.
Em suas obras muitas das opinioes vivas de Ranulfo sao ex·

postas como um evangelho de grandeza moral, de filosofia· crista,
numa concep~ao admiravel de quanta sabia venerar a misticade
sua religHio...

De uma feita em correspol1dencia aos seus proc1amou que~

" - devia a vida ao milagre de Deus". Evidenciando assim mai.s
uma vez 0 seu profunda sentimento religioso. Quem se segue nao
and.a em trevas, lembra Sao Joao no Evangelho e Ranulfo soube·
sentir a grandeza excelsa da religiao crista, a cren~a do amor e do
perdao.

Senhores: -

Assegurou Aluisio de Castro, saudando Julio Dantas: - "nin';·
guem sag-rado medico e assim entrando no conhecimento da vida
humana, sua grandeza e sua miseria, pode fechar 0 cora~ao a me..
dicina. E que os atributos que se adquirem no exercicio desta artt
nao se apagam nas alturas, onde ao contrario resplandecem corn
mais intensa luz e ninguem as renuncia como urn fardo inutil, por"
que eles se sedimentam no sub-conciente e pelas suas irradia~oes

incoerciveis compoem a propria personalidade".. Ranulfo foi· urn
medico que nunca esqueceu as encargps da sua profissao, pais so"

~ .

bretudo viveu para· os seus clientes com dedica~ao e bondade, nao
medindo canseiras, nao olhando sacrificios, quando se tratava de
minorar a do~alheia.
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Com carinho sondava as congtitui~oes organicas, esfor~anda·

se para sanar os males do proximo, proeurando aliviar·lhe 0 sofri·

mento.
Era bern a imagem do verdadeiro medico, abnegado, estoico,

persistente, dando sem reserva a energia do seu es£orlKo, num ob
jetivo unieo, a eura do doente., Pensava certamente como Montaine,
que: - "quem nao vive de algum modo para os outros malvive

."para SI •

Como homem de a~ao cientifica, Ranulfo £oi notadamente urn
sensitivo, que revelava sentimento e coralKao numa afirmativa de
que criare obra do amor e da beleza.

Foi urn devotado na defesa do homem e na defesa da hurna
nidade.

E se a sua atividade foi fecunda, e porque via no trabalho a
deleite do espirito e 0 efeito feeunda da alegria no trabalho.

E que 0 homem constroe 0 seu destino com 0 fulgor de sua
inteligencia, com 0 brilho de suas virtudes e com 0 vigor de sua
energia.

Sua vida profissional foi produto de uma voea<;ao, embora fi·
casse as vezes deserente da ciencia de Hipoerates, quando contem
playa estarrecido 0 martirio humano, como radiologista que sem
pre foi.

a tra~o marcante da sua personalidade foi sem duvida a soli
dariedade hurnana. Sempre disposto a sacrificar as comodidades
pessoais ern beneficios de outrem. .

E que se identificou totalmente com os ideais da carreira que
abra~ou.

Diminuir 0 sofrimento humano, suavisando as agruras da vida,
foi sua maior preocupa~ao.

Quanta paciencia, serenidade, do~ura, se percebe em seu espi
rita, como urn impulso motriz de uma religiao de amar ao proximo.

Queria como que eompensar a fragilidade humana com 0 maxi
1110 de sua dedica~ao e dos seus esforc;os, lutando decidido pela ex
tin~ao do mal que fazia alguem sofrer.

Ja Musset dizia: -"l'homme est urn apprenti, la douleur est
Son maitre".
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E £oi a grandeza profunda de sofrimento que Ranulfo pracla_
mou em muitas das suas conferencias.

Lembrava que 0 medico era 0 "homem da dor" e que era do
seu contacto com 0 sofrimento que the vinha a beleza quase sobre_
natural, e a sua aureola magnificente.

E que alguem ja tinha notado, que a continua. intimidade do
medico com a dor, marca na sua alma urn sinal particular, fazendo_
o urn homem it parte, isto e, urn ser de mentalidade, autoridade e
condencia que the dao uma verdadeira superioridade entre os ou
tros homens.

Em conferencia pronunciaua no Centro D. Vital de Aracaju,
aos 11 de Fevereiro de 1933, quando revia 0 seu ber~o natal e sua
familia, ao transcurso da boda de ouro de seu pai, ei-Io asseverando
que: - "0 sofrimento e fonte de cria~ao e de inspira~ao.Tern aC$ao
purificadora. Gera esfor~o e energia moral.

It caminho de luz e de perfei~ao".

Analisando a sua necessidade, indagando 0 motivo do sofri
mento, Ranulfo lembra que se lhe abrimos a porta do cora~ao e 0

amarmos descobriremos que ele e uma forma de vida e uma das
maiores necessidades.

...

* *

Procurei delinear ate aqui a vida de Ranulfo Prata, agora ten
tarei estudar em trar;os gerais a sua obra. 0 conto e a narrativa
rapida, a observa~ffio ligeira, numa visao condensada em poucas
palavras, sutil e penetrante, repassada de uma vibra~ao transit6ria,
l'lUma fusao de formas diversas. No Brasil, 0 conto ocupa 0 primeiro
plano, considerando-se 0 numero incomensuravel de contos e con
tistas! Apezar de ter merecido dos historiadores da nossa literatura
uma referencia merenc6ria.

Os nossos romancistas, nossos ensaistas, geralmente rabiscarn
contos. Dai, 0 numero de "conteurs, superar 0 numero de romands
tas. Tanto assim que Afranio Peixoto declarou que: - "0 romance
exige urn esfOr~o , uma tenacidade, uma paciente luta contra 0



-111-

desanimo e contra os obstaculos surgidos a cada pagina, que"a nos~

se natural indoH~ncianao procura, ao passe que 0 conto, rapidamen
te escrito, concentrado e uno na a<;ao, e de mais facil alcance".

. E uma expIica~alJ sincera, tambern corroborada por Ronald de
Carvalho, quando demonstrava que: - "0 nosso-povo e urn grande
criado~ de fabulas e de historietas, sua imaginasao inquieta e viva,
oria sern cessar mitos, personagens e lances fantasiosos, aventuras
l:\parentemcnte veridicas ou inverossimeis".

o Brasil e 0 pais do conto, onde 05 n0580s contistas, sob 0
sortilegio do n05SO povo, sao ferteis em imagina~oes sentimentais
ou terrificantes. Nao ha exagero afirmar que 0 nosso canto e ge
nuinamente brasileiro, nao prevalecendo, portanto, 0 falso concei
to de que possuimos uma Hteratura contista de imita<;ao.

o folclore brasileiro, na expressao sensata de Bezerra de Frei
tas, reflete uma das mais vivas e sugestivas manifesta<;oes da nossa
:psiche, da nossa alma dos n05S03 estudos de consciencia. Em "Con
'tos Fluminenses", Machado de Assis, dizia em 1872: - "e genero
..dificil, despeito da sua aparente facilidade, e creio que essa mesma
aparencia the faz mal, afastando-se dele os escritores, e nao lhe

_dando, penso eu, 0 publico toda atens:ao de que ele e muitas vezes
credo!:"':. - Se vivo fosse 0 maior contista brasileiro, perceberia 0

falso conceito de sua afirmativa exarada ha setenta anos atnis. 0
conto possue 0 seu publico proprio num relevo peculiar. Ranulfo
se dedicou ao canto em sua inicia<;ao liteniria e viu, coin apenas
vinte anos, urn conto seu - 0 TROPEIRO - premiado em primei
ro lugar no concurso aberto pela - "A· TARDE" - de Bahia.

Foi 0 primeiro estimul0 que a vida deu ao mocinho desconhe
cido e timido que era naquela epoca.

Mais tarde consagra-se ao romance. Ranulfo fixou em todos os
seus admiraveis contos 0 meio e 0 homem, particularizando ° filho
de Sergipe, num encadeamento exato, ao amor a terra natal, tendo
portanto, 0 colorido vivo das paisagens realistas.
- Mostrando-nos ora a alma rude e sincera dos nossos caipiras,
desvendando os sentimentos dos nossos politicos, 0 contista de
,Lagarto expande a lembranc;a dos fatos da provincia, num estilo
nordestino, uuma linguagem firme.
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Ora fica a descrever 0 espetaculo tao nosso conhecido das fei.
ras do interior.

"Reune-se na Pra~a principal do lugar em torno do Mercado,
casarao de largas portas ovais, rasteiro e solido como uma forta_
leza, uma popula~ao feita da mistura do praciano com ares de civi
lisado, e do tabareu ingenuo e rude de chepeu de cora batido na
frente e trages de carregac;ao.

A cidade, despertando do torpor em que esteve mergulhada
durante sete dias, sacode-se toda e ri com alegria".

Ora atira toda a dose de pessimismo num assomo de piedade
e de magua contra 0 nordeste, nordeste que ficou sempre indelevel
no seu cora~ao, "no infeliz nordeste da politica, das secas, das ende
mias e da pobresa.

La a fazenda consta geralmente duma casinha de pau a pique,
onde mora 0 vaqueiro com a mulher, a ninhada de filhos e can
soada".

E contimia Ranulfo nos seus contos a evocar quadros e qua
dros de Sergipe. A "LONGA ESTRADA" e bern urn conjunto
destas lembranc;as evocativas.

o romance foi urn genera da literatura no Brasil que mais
retardou na sua evoluc;ao.

o prestigio do romance que data do seculo 19, mesmo assim,
no Brasil ele foi insensivel, apezar da acentuada influencia da li
teratura luzitana, que por sinal tambem foi tardia, pois so em Ber
nardim Ribeiro com "Menina e Mo~a" tivemos 0 seu florescimento.

A oratoria, 0 jornalismo, 0 ensaio, a critica, 0 teatro e a poe
sia, como atividades literarias, tiveram sua primazia, como ativida
des literarias.

Aquela delonga foi oriunda, nao resta duvida, do meio social
N

entao acrescido a urn fator preponderante: - "a severa concep~ao

patriarcal da familia", base da sociedade colonial do Brasil. Existia,
por assim dizer, uma atmosfera hosHl a literatura novelesca e rO

manesca. ,
o homem vivia inteiramente absorto com as ocupa~oes pra-

tic<J.s, sem "tempo a perder com a leitura e ainda menos com a in·
venc;ao de hist6rias".
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AS literatos, na sua unanimidade, manejavam a poesia que era
naque1e tempo "arte mais nobre", produto de uma epoca e influen

cia pela metropole.
Na atualidade, porem, 0 romance e consequencia 16gica da

propria civilisa~ao.

a nosso RanuIfo foi, sobretudo, romancista.
Foi ao romance que dedicou principalmente as suas atividades

literarias. Objetivo na sua arte, dedica-se ao estudo da fisionomia
humana, interessa-se pela vida de outrem pintando com brilho
intenso 0 que observa. Sem impedir, contudo, que a sua persona
lidade apare~a de quando em quando.

E que, como afirmou Maurois - "Pode-se cortar 0 cordao um
belical entre os personagens e a imagina~ao que os alimenta, sem
se impedir que contraiam semelhan~as, pontas de contacto com 0

seu eriador".

Turgueniev - 0 grande romaneista russo, afirmava: - "Nun
ca produzi nada que proviesse somente da imagina~ao.Nao prescin
do de modelos vivos para os meus personagens".

Ranulfo, como Turgueniev, eseolhia tambem, na variedade
imensa dos tipos humanos, os mais assimilaveis a sua arte.

Como medico, parece que se familiarisou com 0 sofrimento.
Dai, esta tortura inquietante nos seres que descreve. Os seus livros
sao sempre a evoca~ao de uma grande magua.

Severino, em - "NAVIOS ILUMINADOS". Fortunato em
"0 LIRIO NA TORRENTE", e assim por diante.

Nao esquece tambem a paisagem da terra distante e a sua gen
te simples, resignada e boa.

Ranulfo Prata possuia uma personalidade artistica, como es
critor feeundo, primoroso e sobretudo realista.

"0 TRIUNFO", publicado em 1918 ja revelou as qualidades
do verdadeiro romancista.

Seu ultimo livro - "NAVIOS ILUMINADOS" - foi de urn
sueesso invulgar nos meios literarios do nosso pais e tambem no
exterior. Vertido para 0 espanhol por Benjamin Garay, 0 mesmo
tradutor de OS SERTOES. .
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E a vida do estivador das Docas de Santos. Uma pagina rein.
vidicadora do operario. merecedor de urn melbor padrao de vida.
Profligando injusti~as, ressaltando os nossos erros sociais, assitn
e0 combate da vida lll~mana, tao repleta de manifesta~oesadversas.

Nas paginas de - "NAVIOS ILUMINADOS" - vivem as
e£luvios de sua formasao espiritual, dando-nos uma nitida impres
sao do que a grande terapeutica da questao social reside no arnot e
na fraternidade.

Temos que considerar como verdadeiros tesouros da inteli.
gencia as hens do trabalho, da vontade, da virtude e do amoco Pare
ce-nos que a questao social e primordialmente uma questao indio
vidual, 0 que equivale dizer que sua solu~ao esta no melhoramento
do proprio individuo.

E que - "nao ha saude social se nao ha saude individual, nao
ha reden~ao social se nao a precede redensrao individual".

De vez em quando, interrompe suas narrativas para retornar
as esperans;as dos que lutam, vencem au sao vencidos na luta de
vida.

o episodio de - Severino - em Santos, e uma realidade na
vida dos que emigram, dos que ahan.donam os lares, sequiosos de
ambis;oes.

Muitas vezes buscam opr6prio infortunio, como 0 personagem·
de "Navios IIuminados", que e 0 retrato do que luta desesperada
mente e desesperadamente sucumbe num oceano de torturas e de.
miserias. , ,

Tao forte eo seu realismo, que cbega a mais intensa expressao.
A repercussao desse romance foi extraordimlria.
o publico apaixonou-se por "Navios Iluminados", tao fecundo

em sua realidade social e tao repleto da alma simples do nosSO

sertanejo.

Ternos 'que encarar como problema vital 0 da justi~a. Em 
"Navies Iluminados", - vamos encontrar a plenitude da concien
cia no seu contacto com as virtudes cristas.

o talento de Ranulfo tla fixa~ao das narrativas eperfeito. Pin
tava com honestidade 0 que via.
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"DENTRO DA VIDA", - ao contrario dos outros livros seus
e um romance subjetivo, reflexo de urn amor profundamente mis
tieo, revelando a ascendencia de Jackson de Figueiredo.

Em - "0 LIRIO NA TORRENTE", - deparamos com For
tunato, 0 bizarro personagem que vivendo uma existencia melan
colica" .- entregou-se ao trabalho de corpo e alma. Habituado,
para logo, ao novo genero da vida, e mesmo a amando, senti~ que
o trabalho the proporcionava urn duplo prazer: - 0 que dele vern
por si s6, e 0 do almejado proveito para a realizac;ao do seu grande
e secreto desejo".

o amor platonico por Chiquita, silencioso, ernbora apaixona~

do. Um ramantico, mesmo sem enxergar na sua arniga uma vitima
da propria sociedade.

E um livro que exprime toda a paixao de urn arnor intangivel,
feito de sonho, melancolia e dolorida s~lUdade.

E que a - "vida amorosa, fragil e profunda, e como um lirio
na torrente" ...

Pois 0 homern tern na existencia afetiva 0 outro aspecto de
~ua atividade.

Esse livro e tambem - "A LONGA ESTRADA", foram pre
miados pela Academia Brasileira de Letras.

A atividade literaria de Ranulfo e admiravel por seu valor
intrinseco e tambem pelo significativo numero de suas produc;oes,
"todas as manifestac;oes da inteligencia e da sensibilidade humana
ele as amou, nao em si mesmas, mas na medida em que elas signi
ficavam a aproximac;ao desse estado mistico, que e a visao da tra
gedia sobre 0 mundo moderno, porque esse estado e a unica ma
neira com que hoje nos e dado apreender a realidade".

E assim foi a vida de Ranulfo, urn constante escrever, urn
constante produzir.

Quando morreu, trabalhava no preparo de urn romance de in
tensa psicologia humana. E a morte veio busca-Io quando num la
b~r silencioso, lento e produtivo, estudava em seu livro a propria
VIda da humanidade.

Mas a sua obra ai esta imperecivel pelos tempos em fora, como
uma gloria de Sergipe e do Brasil.
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Senhores Academicos: -

Tentei debuxar com a singeleza das minhaspalavras <J perfil
do meu ilustre antecessor, - Ranulfo Prata.

Assiste-me, agora, e$bo~ar, em tra~os rapidos a figura do
Patrono da Cadeira Nr. 7, Dr. Manuel Curvelo de Mendon~a.

Ambos contribuiram, sobremodo, para aumentar 0 partimonio
cultural da terra que lhes serviu de ber~o.

Nasceu Manuel Curvelo de Mendon~a aos 29 dias ,de Julho de
1870. no Engenho Quintas, no municipio de Riachuelo. Era filho
de Antonio Curvelo de Mendon~a eO. Barbara de Menezes de
Mendon~a.

Em Laranjeiras e Aracaju realizou 0 seu Curso de H umanida
des, rumando para Recife, onde na conhecida Faculdade de Direito
recebeu em Dezembro de 1892, 0 grao de. Eacharel em Ciencias
Judiciarias e Sociais.

Perlustrando-se os episodios de sua vida, percebe-se que abra·
~ou 0 magisterio, e sobretudo 0 jornalismo. Lente de Direito Mer
cantil e Economia Politica na Universidade Popular, do Distrito
Federal, da qual foi urn dos seus fundadores e cuja existencia foi
Hio efemera, como as Rosas de Malherbe ...

o jornalismo foi sem duvida 0 inicio de sua carreira publica.
No" OPAIZ" sua atividade brilhante assinala uma etapa de triun
fos retumbantes!

Espirito culto e inteligente, Manuel Curvelo de Mendon~a, ja
nos primordios da Aboli~ao e da Republica, lan~ava artigos de pro
funda ressonancia, sob 0 pseudonimo de LUCKNER, revelando
assim, desdecedo, os pendores pela arte de Alcindo Guanabara e
Jose do Patrocinio.

o jornalista exerce uma prerrogativa que the e outorgada pela

propria missao de seu mister.
o seu julgamento nao deve em absoluto atingir as raias da

injusti~a, da crueldade ou da'injuria.
Proscrastinar tal etica, seria violar e de urn modo flagrante 0

dever moral do homem.
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Positivamente 0 carater e a inteligencia sao suas armas de
cornbate no campo doutrinario ou informativo. A atividade jor
nalistica deve ter sempre como escopo uma finalidade orientadora.

EIa deve ser eminentemente construtiva porque tem a seu
cargo a importantissima missao de guiar a opinao publica.

Dirigindo "0 PAIZ", 0 filho ilustre de Riachuelo sustentou
grandes campanhas, pontificando 0 preceito da Verdade e da

Justilra.
Pregando os postulados sagrados e inalienaveis do jornalismo,

estabeleceu 0 seu Evangelho profissional, firmando 0 seu pensa
mento em rela~ao ao jornalismo, como sendo um 610 basico na edu
ca!rao e na cultura de Urn povo.

Com 0 seu catecismo doutrinava as ideas,comohomem que
pensa e medita no senso real das cousas, subordinado ao equilibrio
mental.

E foi assim que Manuel Curvelo de Mendon~a adquiriu, pela
.for~a das armas de seu carater e de sua inteligencia, uma legiao de
admiradores, assinalando deste modo uma epoea no jornalismo
nacional de entao.

GUMERSINDO BESSA, definindo 0 jornalista, asseverou
que: - "0 jornalista e um mestre da palavra improvisada.

Com a elabora~ao instatanea da idea, ele firma a expressao ime
diata. Tudo nele e subitaneo, desde a inspira~ao ate ao boleio do
estilo. A imprensa e urn sacerdocio, que os filhos de Gutemberg
sao os porta-estandartes da civilisa~ao, 0 jornal e 0 paladium das
liberdades publicas, 0 propulsor do progresso, 0 paladino de todas
as .cau~as nobres, 0 farol da evolu~ao humana, quando nao e 0

a~ougue da honra alheia".
Os seus preciosos e magistrais estudos econornico-financeiras,

valem como uma consagra~ao ao sergipana que soube honrar fora
de Sergipe 0 seu pequeno torraa natal.

o seu livro - A R'EGENERA<;AO, - romance social publi
cado em 1904 em Paris, foi acolhido com os maiores encomios, pois
este livro contern - "urn profundo estudo de sociologia, em que os
problemas correlatos da sodedade moderna tern a sua critica e a
SUa soludio"

~ .
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Colaborou brilhantemente e continuadamente e,m mumeros
jornais e revistas do pais e do exterior.

Alem dos atributos dinamicos que contem a obra literaria de
Manuel Curvelo de Mendon~a, eainda reveladora de urn profundo
senso de observadio na analise dos fatos e suas conclusoes.

~

Sua atividade indica profundos conhecimentos no campo da
sociologia, discipHna basica para 0 homem de imprensa, obtida no
contacto direto com 0 meio social.

Dedicado tambern aDs problemas didciticos, representou 0 Bra
sil no Congresso Pedag6gico de Bruxelas em 1910, onde dissertou
magistralmente sobre - "A Marcha Progressiva do Ensino no
Brasil".

Manuel Curvelo de Mendon~a, como Ranulfo Prata, foi urn
idealista sincero, embora vivesse em geras:ao diferente, pelejando
embora em ambiente diverso.

Entretanto ambos foram sensiveis as reaHdades da vida, har
monicos nas suas ideas e proposi~oes sociais.

Deixando-nos 0 exemplo da existencia consagrada ao dever ao
trabalho, ao estudo, principalmente ao bern estarcoletivo

Senhores Academicos:

Penetrando no convivio da intelectualidade do meu Estado,
resta-me, ainda uma vez, manifestar 0 testemunho do meu reco
nhecimento a Academia Sergipana de Letras, que tao generosa
mente me acolheu, assurnindo, tambem, 0 compromisso solene de
cultuar as suas tradi~oes gloriosas, os seus ideais nobres e eleva
dos, que visam sempre zelar pelo patrimonio cultural de Sergipe.

Tenho dito



SOMBRA TEMEROSA.

Damico Mendon~a

Velha sombra temerosa
cheia de angustia,
que vern do passado
e entristece 0 presente,
eu te repudio !

Porque vejo em ti
dois mil anos de noite sinista e rna
no seio da Humanidade,
e 0 espectro do odio,
embu~ado nas trevas do Tempo,
pilhando,
mentindo,
saqueando,
traindo,
infamando,
corrompendo
e matando,
no tenebroso esgar da maldade insepulta.
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}>orque foste tu que sepultaste
milhoes de criancinhas inocentes
mortas sob os escombros das guerras,
ou desfalecidas de fome nas sargetas das ruas ...

Porque tu es responseivel pelas leigrimas
em que se banharam viuvas e maes desventuradas,
que tiveram os esposos e os filhos
arrancados dos seus bra~os carinhosos
para a brutalidade de todas as guerras,
que tu semeaste no seio da Terra ...
Porque encheste de pavor
a existencia malsinada
dos cegos e dos mutilados,
e levaste aos ouvidos dos fracas
os ferais bramidos dos fantasmas
espectrais.da hediondez ..•

Tu vais morrer,
Velha sombra temerosa !
Rei no horizonte uma fimbria cor-de-rosa,
que' prenuncia 0 advento
da Era-Nova!

Haverei luz,
havera Pa.t,
havera Justi!ia,
entre os homens na Terra !

E nunca mais as criancinhas inocentea
. .

morrerao de fame, .1;,(, . .' " ...

ou estra~alhadas pelos mortiferos "robots",
nem as vi:qva,f.,.
nem as maes, .. '
chorarao de saudade ou de dor.
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Pretos, brancos, amarelos e mesti~os,

de maos dadas,
caminharao para 0 mesmo destino,

o Mundo sera livre!
.. Livre para pensar,
para querer,
para agir,
para amar ° amor puro das criaturas !

Tu vais morrer,
Velha sombra temerosa,
pois eu ou~o ° chilrear da passarada alegre)
anunciando a alvorada feliz
da LIBERDADE ! ...



Ora~ao do DESEMBARGADOR HUNALD CARDOSO, profe"
rida na solenidade conjunta do "Instituto Hist6rico e Geografico
de Sergipe" e "Academia Sergipana de Letras" em homenagem ao
PROFESSOR BRtCIO CARDOSO na passagem do centenario do

seu nascimento am; 9 de julho de 1944.

Exmo. Sr Interventor Federal
Dignissimas autoridades presentes.
Ilustres consocios do Instituto Hist6rico e Geografico de Ser

gipe e da Academia Sergipana de Letras.
Minhas senhoras e mcus sehhores.

Se a vida humana, encarada sob 0 prisma do eterno incognos
civel e dos segn~dos velados peIo ignoto, nao passa, par sua curta
durac:;ao e c.ontingencias, de urn sonho, como a imaginava GOE-

. THE, atravez do atrib1l1ado e desprendiclo ,VERTHER, esta e
a impressao que me assalta e domina, na solene assembleia des
te juIgamento historico, em que evoca a posteridade 0 vener3ondo
nome de meu pai, 0 professor BRICIO MAURICIO DE AZE
VEDO CARDOSq, p3ot;3o 0 inscrever n30 pauta da estima ptlbli
ca e na "sagra~ao dos .incontestados", como um dos aIcantis cia
majestosa cordiIheira de filhos proemincntes da nossa pequell3,
patria, desta risonha nesga de terra que, na corografia brasileira,
desde 0 descobrimento, se apelida - SERGIPE.

Ao deter-me, ante vos outros, no sentido de objetivar a cum
primento a imposic:;ao com insistencia recebida da Academia Ser
gipana de Letras e do Instituto Hist6rico e Geografico de Ser
gipc, para dar 0 testemunho, sabre 0 objeto desta magna causa,
- a laboriosa c movimentada vida do extinto, - sabre cujo pro'
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cesSo 0 JUlZO cia hist6ria se vai pronunciar, ao lhe assinalar 0 re
logio do tempo 0 centenario do nascimento, compreender-se-a
a perplexidade em que me debato, nao s6 pelas iutensas emor;6es
que me desperta tao augusto acontecimento, mas, sobretl1do por
considerar que, durante as dias de seu transcurso acidental pelo
planeta, s6 tenha podiclo com ele conviver 0 reduziclo espat;o de
seis lustros, um minuto apenas no infinito dos seculos !

N esse angustioso estado daltna,em que a insatisfar;ao e a
sa,udacle se cong-reg-am, oprimindo-rne. e fazenclo-me sarver ()
dlice cia amargl',ra ate a ultima gata, aumenta ainda a rninha con-

.turba~ao e a minha magna, 0 truismo de que a morte conLimla a
set para nos um clos misterios que 0 espirito humano n;:"w conse
gUill ate hoje decifrar, como 0 sao tambem, a sen turno. a alma, 0

movimento, a eletricidade, 0 pensamento, a materia, a atrar;ao e a
·pr6pria vida. nuda obstante 0 adeantado grau de e\rolu,~io que aB

ciencias ji a1can~ararn na era presente e 0 que fez, pOl' certa, C/\

MILO CASTELO BRAXCO, sentencear em a Divindade de Je
sus, que, nas claras cousas, a essellcia, 0 amargo, e incomprecnsivel
a razao humana, visto corno 0 finito 11aO pode abranger 0 infinito,
e fizera PLATAO <.tssc,erar, hit mUltos seculos, ser 0 assornbro 0

principio da filosofia.
Neste presuposto, ja PASTE"C'R, ao tomar posse na Acade

mia Franceza, da cadeira de que fora predecessor LITTRE, par
tidario da doutrina positivista, que poe barreiras ;i metafisica e,,
piritualista, externara:

"Nao estara sempre no d~stino do homem perguntar-se a si
ll1esmo O' que hil. m<lis a.Iem deste mundo? Que hi mais alem?- 0
espirito humallo, !evado pelo impulso de UIT.la forc:a in vencivel,
nao cessara nunca de 0 perguntar. Quer deter-se 110 tempo e no
espa~o? Como 0 ponto em que se detenha, 11aO e senao 11111<l mag-

. nitude finita, maior apenas do que aquelas que a precederam, vol
Ve a itnpalpavel pergunta, sem que haja meio de lhc <:l11udeccr 0

~'~-ito de c\.1riosidade. De nacla serve responder que mais alern es
Uio os espa~os. os tempos e as magnitudes scm limite. ?\ ingneill
C~tnpreencle estas palavras. 0 que proclama a existencia do inE
11lto e ninguern se poele exirnir a tal, - acumula nesta afinn;H;ao
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mais misterio do que 0 existente 110S milagres de t6das as religioes
porque a no<;ao do infinito tem 0 duplo cad.ter de se impor e d~

ser incompreensivel. Quando esta noc;ao se apodera do entendi_
mento, s6 hi que prosternar-se. A iMia de DEUS e uma forma da
idcia do infinito".

Por isso e que 0 profundo espirito filosofico do meu pane
genizado, a quem eram familiares os problemas da metafisica
e da teologia, no seu Tratado da Lingua Vern.kula, preceptorizou:

"Ora, designando 0 vocabulo Deus 0 6nico ser increado e eter
no que se conhece, ° tinico ser imenso que a filosofia concebe, a
6nico ser oniciente e onipotente, causa causarum, parece fora de
t6da dtivida competir-Ihe os foros de substantivo proprio, parti
cular ou individual, como queiram chamar ; primo, porque a ideia
que representa este vocabulo e uma, especial. distinta, nao convi
nhavel senao a um {mico ente; secunda, porqne os atributos do ser
eterno que se designa por este nome. par isso que constituem sua
unidade, por isso que 0 definem em sua qualidade de incompreen
sivel it inteligencia humana, parecem absorver 0 genero ou a es
pecie do mesmo ser eterno, assinalar a classe a que ele pertence,
deixando s6 bem· patente, bem destacada sua sacrosanta indivi
dnalidade; tertia, finalmente, porque se nos afigura, segundo a
imaginac;ao, 0 substantivo proprio como urn titulo, como uma dig
nidade, um grau, uma eminencia em relaC;ao ao COmUl11 e ao ape
lativo. "

Se deduzi~ do tempo em que ao seu lado esperei 0 prazo em
prestado it morte, por intermedio do sono, como interesse pago pro
visionahnente, na expressao de SCHOPENHAUER, a essa cei
{adora entidade, a qual, na inimitavel poetica de HORACIO, tan
to bate ao tugurio do pobre, como ao castelo do rei, mais e mais
se reduzira aquele minuto e a sensac;ao de que nao vivemos, mas
estiveramos apenas, num mundo imagimirio, toma extraordinario
relevo e tudo para nos se convertera, assim, em verdadeira iIusao.

Partindo dessa observa<;ao, e que possivelmente a psicanaIize,
gra<;as ao genio de FREUD, chegou a estabelecer este novo prin
cipio:- "a vida e sonho e 0 sonho e vida".
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Foram de meu palos dous ultimos cantos de cisne desferi
dos atraves cIe elevados e impressivos pensamentos sabre as fUI1
<;oes, aparentemente antag6nicas, do amor e da morte, como feno
menos cIa reprodt1l;ao e da extinc;ao da especie, uma forma ern re
""fa de balan<;o final, ao despedir-se deste vale de lagrimas, para a
b • d I'o-rande vlagem 0 a ern.
b .

Pelletrando na nossa pred.ria condi<;ao humana, condensava
ele, pouco antes de morrer, sabre 0 instinto da reprodu<;ao, no
marmore do seu estilo apostolar, e com 0 olhar voltado a viela
eterna, esta admirave1 provisao de sabedoria:

"0 arnor, esse que nao e um enternecimcnto momentaneo,
OjJortuno e inoportuno, entre seres inflamaveis dos dOlls sexos cia
vida, tem 0 seu ber<;o na santiclacIe do ceu ... 0 a1110r puro e par

feito.
l~ a mais forte de tadas as far<;as, nao separa, nao consiclera

distflllcias, nao morre.
Tern estrelas como 0 firmamento e do<;uracomo 0 mel.
Chorem os que nao 0 cOllhecem, chorem os que nao 0 p6dem

goz,lr, porque eng-anam-se, desprezando-o peIo enternecimento, 0

partuno e inoportuno, entre seres infIamaveis dos dous sexos da
vida, que nao se governam, nem pela razao, nem pela consciencia
e, em sua alma tem a esterilidade dos brutos".

E, no Magnificat, a pen111tima dessas meditadas expressoes
de adeus a terra e aos seus semel':1antes, sob a impresao da fuga
cidade da nossa existencia, fazia esta substanciosa confidencia:

"Ao aproximar-se a eterna Iloite cIe meus dias sabre a terra,
t:~crevo neste pape! 0 que penso sabre 0 homem, meu irmao·e com
panheiro de viagem, na azul esplanada celestial.

Coitado !
~ascido cIa mulher, nao veio ao rtlUl1c!O, seilao para carpintejar

o esquife que 0 leval'£l a dorrnir' no cemiterio. .
Sofre it for<;a.
Nao pode com a vista atenuada contemplar as estrelas luzentcs

do firll1amento que narraram a gl6ria de DEUS e anunciam as
suas obras snperiores, como os milh6es de anjos cIa corte divina
que 0 adoram.
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Nao poc!e gozar c\ vontade 0 perfume das flores que esmal~

tam os campos e, em alto dizer, sao as imegens das virtudes.
Tuclo para ete passa e e1e tambel11 passa, como 0 cristal das

aguas cIas fontes que nao cessarn de COlTer.
:nlc vive taopouco, como as aves que vivem no ar e os peixes

que se mo"em nas aguas que banham as terras.
Nao pod~ viver tranquilo, porque 0 seu pensamento esta fixo

110 seu esquife, que 0 solicita de encarar a morte de frente.
Nascido para desaparecer tao depressa, so pode viver aos pes

do Senhor, origem de 1uz e arnor, distribuidor clas gotas de felici
dade que nao chegarn para adoc:;ar os labios daqlleles a quem a
natureza deu corac:;ao de pedra ou de fera.

Viver poueo, passar como as sombras, fugir, fugir do mundo
- e a divisa do homern, que nao tern 0 tempo preciso para fazer
o hem que deseja.

.iHe carpinteja, perdao para ele, 0 meu DEUS; levai-o cedo,
mas dai-Ihe todos os vossos premios e todas as vossas amabi
lidades.

Pois bem; nasc:;a e morra, C01110 a flor e e fuja como a sombra
e nUllca permane~a no mesmo estado.

Carpinteje. carpinteje sempre, mas nao se esque<;a d'AqueIe
que e grande e perfei to e e 0 sol da Justic:;a".

E, no artigo Sursum corda, urn ano antes, ja externara:
"A ,contribuic;ao das sepulturas e inflexivel para moc:;os e ve-

Ihos, para ricos e pobres.
As virtudes nao sao excetuadas.
A morte nao e generosa, mas e leal.
Dotes de yirtudes, e carater, honra, amor, grandeza e gl6rias,

tudo vai ao tumulo, tudo e chorado com muitas lamentac;6es.
Nao h<1 eternidade para o· poderio, a magnificencia e a pompa.
Tudo e nada, tudo 0 DEUS chama a si.
Ninguem fa<;a projetos longos.
A vida e breve. ainda mesmo quando a cercam triunfantes

exitos".
Noutro escri to, ainda insistia:
"Mors est latro hominis".
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Exibida a barra do grandioso tribunal, que cOllstituis, a con
tra fe cia citac;ao que a ele me trouxe e identificado na minha qua
lidade de descendente direto daquele que a espontaneidade do
stIltir publico tomou alvo de tamanha consagrac;ao, deixai que
vo,; diga que naturais escnipulos de sincera e arraigada afeic;ao
filial impedir-me-iam que, de mim proprio, assurnisse a illiciativa
de \"0'; ialar sabre 0 infante vindo ao mundo a 9 de julho de 1844,
nulll lar estanciano, neste Estado, e no qual estavarn contidos os
O'crmell:-i da irradiante e destacada personalidade que nrn dia repre-
b

scniaria, embora nao clesconhec;a que, segnndo a clarividencia de
SHAKESPEARE, respira a verdade trantluilamente, tendo al<~m

tlissa, os filhos, em relac;ao a seus genitores, deveres e obrigac;6es
a (ju·e se nao podem furtar, para que nao se torllem passiveis da
infamante pecha de desalmados ou faltosos.

"Trepidar ... podia, tug-ir, nao", - como ele pr6prio 0 diria,
se viesse, em vida, a encontrar-se em analoga conjuntura, lIlor
mente quando nao ignoro a apropositada observac;ao de TAINE
de <1ue uma s6 situa<;aa, a de pai maltrataclo par filhos ingratos.
sugeriu sucessivamente, a. tragedia e ao romance, 0 Edipo em
Colona, de SOPHOLHES, 0 Rei Lear, do SHA.KESPEARE,
e 0 Pai Gariot, de BALZAC e, destarte, nao me era licito, sem
o maior d.esar, com eles me confundir e me tarnar transgressor
de urn clos preceitos do Decalogo, aquele que, de modo imperioso,
manda honrar pai e mae.

Saiidando, em discurso, an BARAO HOMEM DE .MELO,
no Colegio TOBIAS BARRETO, ern 1927, nesta capital, aluelia
meu pai ao reprovavel gesto dos descendentes do remernora.ve1
trag-ico helenico, com estas severas palavras de estranheza:

"SOPHOCLES justificou que a idade nao lhe pesava, lendo
no tribunal uma de suas tragec1ias, a sua obra prima, quando a in
~ratidao dos fiIhos requeria a perversidade de se the dar urn tutor,
lIlvcntanc10 uma decrepitude que nao existia".

Primciro artigo do codigo religioso e do estatuto moral do
hom em, e 0 amor filial a base de todas as virtu des, na expressao
?e CICERO. ao defini-Io fundamentum omnium virtutem pietas
In parentes.
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E sua prodigiosa farc;a:, na intensidade dos lances a que e
capaz de alcandorar-se. muito bern se pode aferir.. no maravilhoso
e surpreeclente episodio de ATYS. filho de CRESO, 0 qual, sendo
mudo de nascenc;a, e vendo 0 pai, invaclido 0 pac;o real de SUa mo
radia, prestes a ser mortalmente atingido pelas armas sanguise_
dent.es dos solclados de CYRO, ebrios da vit6ria. despedac;a, num
supremo esfan;o, as cadeias que Ihe prendiam a lingua e embar
gavam a £ala, e grita-Ihe, para desviar-se do golpe fatal iminente,
salvando-Ihe, assi111, a vida.

Estou seguindo, pois, um exemplo aceito a divindade e aos
homens.

Saindo da lapide para a cultuac;ao dos posteros, nao partiu
primeiramente do sentimento filial esta afirmac;ao que vale por
uma sentenc;a e por si so basta para assinalar e autenticar 0 valor
moral, illtelectual e social de urn homem, embora visto it luz do .
expontaneo pronunciamento de uma correspondencia intima:
Bdcio Cardoso, varao de Plutarcho -

Quanto a mim, em. pal·ticular, ressumbra-me das entranhas da
conscicncia. desde logo, a confissao da soma imensuravel de re
conhec.imento que devo ao autor dos meus elias, aqucle a quem,.
apesar de desaparecido do elenco dos vivos, hci quasi vinte anos,
nao pude nem poderei ja1llais esquecer, deixando, por conseguinte,
de experimentar a resigna~ao plena do sabio rei DAVID, ao ter
noticia cia mOTte de um fiIho, para 0 fim de demonstrar a sua per- .
feita conformidade com os decretos celestiais.

Leyou-me a nao me obstinar numa intransigente recusa, a
circunstancia de hayer meditado sabre casos analogos e notarios
de vultos eminentes; nas letras universais, de haverem desempe
llhado igual tarefa, no que COl1cerne a seus genitores, tais, entre
outros, esse extraordinario gigante, 'WINSTON CHURCHILL,
au tor de uma biografia de LOR"D RANDOLPH CHURCHILL, e
M/\DAME DE STAEL, que se nao sentiu liberada de uma gran-·
de divida afetiva, enquanto nao tra<;ou para a hist6ria 0 perfil de
NECKER ou 0 de EVA CURIE, em relac;ao a MADAME CURIE·
e, entre nos, os de ALCANTARA MACHADO e MARIO DE
ALENCAR, ao enriquecerem 0 patrimonio Iitenirio nacional, com
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oS estudos que dedicaram a aprecia<;ao pltblica, respectivamente,
de BRASILIO MACHADO e JOSE DE ALENCAR

Outros exemplos lograria ainda invocar, e nao menos robus
tos, como justificativa 16gica, em favor deste meu gesto. Como
declinar, senhores, ao conspicuo apelo?

Tomando, sob os ol1lbros, 0 altissimo encargo e passando
a desel1lpenha-lo, poderei,· antes repetir a ACADEMIA SERGI
PANA DE .LETRAS e ao INSTITUTO HIST6RICO E GEO
Gl{AFICO DE SERGIPE, as adequadas estrofes de OS LUSIA
DAS, 110 Canto Terceiro, dirigiclas par VASCO DA GAJvlA iw
rei de Melinde:

"Mandas, 6 Rei, que conte declarando
De minha gente a grao genealogia;
Nao me mandas contar estranha historia,
Mas mandas-me louvar dos l1leus a gloria".

Acentuado isto, come~arei a dar largas ao cora<;ao e ao espi
rito, sem contado comprol1leter 0 sensa historico. Passarei
dest'artc, a produzir 0 depoimento que de mim se exigiu, nesta res
snrrei<;ao do nome de mea pai, e com 0 qual me associarei aos atos
magnificos de jasti<:;a e de satld<.de com que toda" as classes sociais
sergipanas, conclamadas em editorial, pela Voz do Povo da cida
de de Estancia, em 0 seu numero de 8 de julho do ano proximo
passado, resolveram, espontanea e convergentemente, com a apoio
do governa do Estado, cioso dos fatos~ e das tradi<;oes do Estado,
colaborar nesta apoteose unisonante e triunfal it memoria de Bri-

. cio Cardoso, patrono da cadeira n.O 36 da Academia Sergipana de
Letras e .socio do Instituto Historico e Geogdfico de Sergipe. que
desta forma tomaram a si,· juntos, esta: pagina reivincadora do!?
sens nH~ritos a conspicuidade das benenlerencias iecu11d~s de sua·
gloriosa missao de educar.

Essas comemorac;6es tem, inquestionavelmente, ajustada e
?Upla significac;ao : nao so exprimem 0 culto conferido a um morto
l1u~tre· d b d' - d ,.~ ,que se era ao em a lt1struc;ao e a patna, mas cons-



-130-

tituem tambem li<;ao social de civismo. e1evando a perfil majesto_
so cIa C011111nhao que as realiza. par se nao eonscrvar illdiferente
'lOS sagrados manes dos que a f'xaltaram e opulentaram, como ope
r{trios cla sua grandeza. no~ :,c'orcs de suas preferencias e apti
deics. Corporificam aillda forte incentivo as gera<;oes em erisalida;
cOllvidando-as ;1 imita<;ao. "0 exemplo e uma proclama<;ao viva" ..

Sc visam; prderentemente. com edificante magnitude, atdbuir
"0 premia la no fim bem merecido", nao deixam, a sua vez, de
instruir e ecIucar. pQssibilitando 0 a1cance do elevado conceito vei
cilJado no insuperavel e1ogio de SHAKESPEAHE. par VICTOR
HUGO, de que, "nc.stc mundo, nada perdura, seniio 0 espirito".

So cJc, em verdadc., gra~as a perenidade inherente as suas
o1>ras.. dcsafia a a~ao dos tempos, tornando-as, alem disso, patri
1llbnio comum da humanidadc..

Nas minhas palavras. estnd., pois, compreendida toda a mi
nha alma c tada a minha ternura c uma infinidade de sentimentos
outros par elas intraclllziveis. mas perfeitamente sintonizaveis a'
scn::ibiJidade de <jllantos hajam, em sum a, cinzclado no peito os
fl()f(lcS primorosos do santo am01" filial.

E sc a scpultura e, como afirmou VICTOR H lJGO, no gran
dioso c\lsaio que dedicoll ;t Inglaterra s()bre SHAKESPEARE,
Inn crisol c senT a terra, lal1<;ada sabre 0 homem .. de peneira para 0

scu nome c \lilO 0 deixa surgir senao depurado. e imaleavel, eis ao.
que colimam comemora\oes como esta. em que forc;osamente se
hit de mcdir 0 teor mora.l e intelectual das personaliclades que ob
jctivam. E nao -podendo mais estas no silencio do tumulo, com
pctir com quem quer que seja., no cen[trio da vida. reclamam apenas
dos que yicram depois 0 justo que se lhes cleva.

A minha contribuic;ao a esse desiderato. hi-de ser, por conse
guinte, baseada em fatos, isenta de exageros e paixoes, fragttada
1101 imparcialidadc a mais serena.

Se acliantassc aqui, no desenvolver deste clepoimento, qttal
qucr cousa que nao fosse a expressao real d~ verdade, a pena jus
ta it me ser apJicada, seria aquela que os Romanos, no comec;o de
sua civilizac;an. faziam incidir sabre os cOllvencidos de falso tes-
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temunho: arrojavam-nos ao abismo, impelindo-os para ali, do Cl

rna da rocha Tarpeia !

Ninguem, penso eu, se debru<;a sabre urn sepulcro, ainda que
de urn estranho.. sem alienar do pensamento, tudo ° que possa
pertubar a paz do sono etemo do ente que ali dorme 0 sono infi
nita, a cujo religioso respeito nao e possivel faltar.

Terei, assim, de projetar aqui, em painel de absoluta impar
cialidade e conhecimento de causa, a luz da recorda<;ao sabre
urn vulto cuja sombra ser-me-a. sempre aben<;oada e querida, a
pelando para b juizo dos contemponlneos e para os adminiculos
que tenham conservado da fugaz reminisceencia do seu amoravel
convivio. Examinando t6das as fases do desenvolvimento de sua
personalidade, do ber<;o a idade provecta e desta ao sacorfago, de
modo a reconstrui-Ia, na simplicidade e beleza dos tra<;os morais
e intelectuais que a unificam, no sentido de real<;ar a utilidade do
inditu apostolado a que se devotoll - ensinar - posso, sem a
menor vacila<;ao, dizer-vos que ele foi, entre as atividades que Ihe
conbe exercer, 0 seu preferente destino. Foi 0 seu ideal do bern e
do belo.

Nao bastou que lhe tivesse dedicado toda a existencia, a partir
dos mais verdes anos ate as proximidades da morte, praticando-o,
com ascendrado afeto e lustre inconfundivel .. incessantemente,
no aprill1oramento de gera<;oes sobre gera<;6es, com a sadia e
acumiosa concep<;ao de que "0 homem que sabe ler, escrever e
Con tar bem, e 0 capital que mais produz"..

Dominava-o, sobretudo, 0 sacratissimo ardor do missionario,
a nobre paixao do oficio, e a musa da sua eloquencia, sempre tao
feeunda. quer cscrevesse, quer falasse, nos deixou dele, em alto
relevo, esta bem talhada miniatura:

"0 mestre que e senao urn cco de verdades, urn repetidor de
doutrinus?

o que nobilita 0 grande sacerdote civil, 0 grande magistrado
Illoral que se chama mestre, nao e mais do que seu discernimento
e jl1izo ua escolha das doutrinas que vasa no espirito de seus alu
nos, a clareza da sua exposi<;ao, a vida da sua palavra., 0 fresco
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do seu estilo, a excelencia dos seus metodos e, finalmente, a mo
ralidade dos seus costumes".

Com essa alta concep<;ao a respeito da figura do mestre, nao
Ihe podia cleixar de ser 0 magisterio sublimado sacerc1<"lcio; era a
centelha do ideal que 0 inspirava, fazendo avuJtar, nas suas pro
por<;6es a individualidade do preceptor emerito e com ela a incOll
testada eficiencia do seu sistema pedagogico.

Na celebre entrevista de NAPOLEAO com PIa VII, em
Fontainebleau, e em que 0 Vigario de. CRISTO desdenhotl. scm
arrogancia, mas com absoluta firmeza, de toda a cloquentc cap
ta<;ao do senhor da Europa e, depois, da explosao de toda a sua
calera, chamando, succssivamente, a BONAPARTE, it medida que
o repelia', de comediante e tragediante, ate faze-Io cair em si c
vence-Io, merce cIa superioridade moral de sua inflexa e reso!uta
atitude, dissera-Ihe, entao, 0 glorioso Imperador dos Franceses
que, "no HlUndo, so havia duas especies de homens: as que tem
e os que lutam".

Cito, de prop6sito, esta cena patetica da hist6ria, afim de in
c1uir a personalidade de meu pai entre os cia segl1nda cat('goria.

Nao sendo abastado alar dos seus genitores, a combate pela
vida Ihe foi aurora, ao atingir a puberdade.

Seu pai Ihe lcgotl apenas as excelentes qualidades de tlm es
pirito nutrido de verdades cientificas entre as mais lucidas e cu1tas
de sua epoca. Tinha-Ihe meu avo grande estima e a considerava
"0 seu anjo", tendo a ele assim se rderido, pouco antes de falecer
em Bahia, em 1869.

Em as 110SS05 momentos de conversa<;ao, quando alcancei a
plenitude do racioclnio, pude observar 0 intenso culto que, a sua
VCZ, Ihe devotava meu pae, exaltando-Ihe sempre os instintos vir
t uosos, a respeitabilidade, a ilustra<;ao e a sensibilidade.

Posta nao fosse a mais velho, entre os seus irmaos, sempre .
coube a meu pai a orienta<;iio destes.

Quando morreu men avo, a professor JOAQUIM MAURI
CIO CARDOSO, tocou-Ihe a dire<;ao da familia e a imediata as
sistencia material aos irmaos nao ainda emancipados.
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POl' todos eles se desvelou e conseguiu formal' um em dircito,
() tiMe the era afilhado, de nome MELCHISEDECH MATHUSA
LEM CARDOSO. figura de intcl1sa proje<;ao nos meios culturais
do Rio Grande do SuI e que ali ascendeu a desembargatoria, no
Tribunal de Apela<;ao e ao magisterio superior, na Faculdade de
Direito de Porto Alegre, cercado da maior considcra<;ao e· estima,
devidas ao seu profundo saber e inconcussa probidade, tendo a
glbria de ser genitor do dr. JOAQUIM MAURICIO CARDOSO,

· COllsagrado expoente de uma das gera<;oes ga6chas que mais lu
.• zimellto e valor cOl1<juistaram, pela ii1teligencia e pelo patriotis

mo, para 0 seu opulento Estado.
No passamento, doloroso e tnigico, de MAURICIO CAH.DO

SO, no admirilvel estudo que tra<;ou sabre a,sua genial e vitoriosa
· personalidade, dizia, a respeito do seu pai e meu tio, desembar-
· gador MELCHISEDECH MATHUSALEM CARDOSO, urn
dos principes da eloquencia c das Ictras 1<u'Tonpilhas, 0 dr. J01\O
NEVES DA FONTOURA:

(( 0 pai era um sergipano erudito~ j uiz austero, de grande elo
qlH~ncia, tipo de profunda cultor das letras chissicas, que viera mo
cinho come<;ar, no Rio Grande a carreira do fOro. Casara na SoIe
dade com uma serihora de antiga familia serrana, de olhos azues,
serena, trabalhadora, silenciosa, com todas as virttides do longin
quo interior gaucho.. Nao rara surpreendiamos 0 velho MELCHI
SEDlCR CARDOSO recitando a esposa os odes do HORACIO
f!Ue eIa, scm compreender, ouvia, enlevada e atenta, enquanto fazia
tricot, do outro lado da mesa".

Nascido a 9 de julho de 1844, na cidade de Estancia, neste
· Estado~ foi rneu pai, 0 professor BRICIO CARDOSO chamado
Agrac;a de DEUS ern 21 de novembro de~ 1924, as 13,30 horas, na
Vila Joelina, a rua Itabaiana, nesta capital, aos oitenta anos, qua
tro mezes e doze dias de idade.

Ai fixara 0 seu domicilio, nesta cidade, desde 0 ano de 1900.
Exalou 0 ultimo suspiro, depois de haver recebido a extrema

unc;iio, sob a desolada assistencia e inestinguivel magua de sua
nurnerosa prole e, sobretndo, da santa companheira queelegera
para socia do set! labor e do seu pensamento, minha mae d. MI-
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RENA CARDOSO, cnjo nome pronuncio aqui como simbolo da
mulher sergipana, insuped.vel na brandura, na rijeza da tempera,
na compassividade, na dedica<;a.o ao esposo e aos filhos, genuino
tipo de mulher crista, cuja alma era um vaso de amenidacle e ca
rinho, ao mesmo tempo magna disciplinadora e sacerdotiza do lar.

Entre os casais felizes, cujos meritos se multiplicaram COm

os anos, nenhnm poded. exceder ao constituido por meus pais,
gra<;as ao principio de que "onde ha rosas ha tambem espinhos" e
a reciproca afei<;ao que acabau pOl' unificar dnas almas, magnani
mas nas prova<;6es, tolerantes, nas mais acerbas dificuldades cIa
existencia. Ambas se compreencIcram e se completaram guiadas
por aquela yerdade divina da Imita<;ao: "nao se vive no amor
sem dor."

Nao conscguiu minha mae sobreviver a meu pai alem de UlU

lustro, tal a incessante angnstia que the causara a sua morte, ha
bituados que estavam ambos a prescn<;a um do outro, inteiramcnte
vincuiaclas num s6, em doce e amoravel comercio afetivo, dentro
em um lar sem ostenta<;oes, a que urn nicho povoado de imagens,
como' os hi na maioria dos lares,sergipanos, punha limites a todas
as ambi<;oes impuras e repetia, constantcmcnte, 0 milagre da
multiplica<;ao dos paes.

JiI. havia meu pai deixado de cursar 0 seminario cle S. Sal
vador, onde teve, entre outros, por companheiro a FELINTO JUS
TINIANO FERREIRA BASTOS e onde jil. chegara a rccebcr
ordens menores, quando conheceu aquela que escolhcria para
esposa perante 0 altar e com ela contraia llupcias em 7 de janeiro
de 1876, em S. Lusia, neste Estado, transferindo-se 0 casal, logo
clepois, para a Bahia.

Naqueia austera casa de ensino religioso, e que profundou

meu pai, ao lado cla teologia, os seus estudos de filosofia e humani
dades, aperfei<;oando os seus conhecimentos de latim, grego, {ran
ees, portugues e hist6ria geral, e nos quais viera, depois, a especia
lisar-se e a adquirir grande autoridadc, tendo escrito de suas im
pressoes ali 0 livro sob 0 titulo - Noites no Seminario -, cujo
produto fez reverter em beneficia de seu irmao· SYMPHRONIO
CARDOSO, para ir estudar em Fran<;a.
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A chave dos seus triunfos, como e~;critor e professor, provi
nha do conhecimento a fundo c1as citac1as ling-uas, ao lado das ou
tras disciplilla~ em <J ue se instruira.

Senda versado naqueies idiomas. cujos segredos conhecia,
nao punha em cheque 0 e1ito de GOETHE deque "quem sabe LIma
s6 lingua, nao sabe nenhuma" e realizava 0 de CARLOS V, ao sen
tenciar que "saber duas linguas, e ser FlOmem duas vezes", apoia
'do por SAI<?-NON, que Ihe retorquira: "E verdade, porque nao
se cluplica somente a propria visao do mundo e da vida; duplica-

- "~e 0 cora<;ao .
E valia por muitos, segundo a advertencia de NAPOLEAO,

ao COllcluir que "0 homem que sabe duas linguas, vale por dez".
Com elas,criam-se novas almas, conforme a opiniao do profcs

~or MANOEL CANDIDO ..,.- "nova lingua, nova alma".
Acredito que em razao de ser amplamente versado, alem do

, nativo, em outros idiomas. notac1amente 0 frances, 0 italiano. 0

latime 0 grego, em cujas literaturas era juiz competente, foi que
poude aprender 0 esperanto em vinte e quatro horas, para satis
f.azer ao seu ~olega 110 Ateneu dr. ALCEBIADES PAIS, e es
crever 0 seu bem acolhido Tratado da Lingua Vernacula, de pu
blic;i<;ao postuma em 1932, gra<;as a dedica<;ao filial do dr. MAD-

'RIero GIU\CCHO CARDOSO, que 0 fez vir a lume naquela epo
ca, tendo sido concluido em 1875 e aprovado pelo Conselho de
Tnstnu;ao Ptlblica da Bahia em 1879.

E assim penso, baseado na judiciosa observa<;ao de POTT..
filMogo de pro1, ao e1outrinar:

"Esta inopia. posto penllita serem invcrtidos as objetos 10n
ginquos e nao os mais pr'oxinlos, se manifesta no homem na ordem
intelectual sobretudo, quando se trata do conhecimento da lingua
materna. Para ° estrangeiro, esta apresenta. a primeira vista, uma
tnultidao de singularidades que, precisamente por causa dos cos
tumes, aquele que fala. c1esde a sua infancia, nf.to nota nunc'l, ou
nota 11lui dificilmente. A aten<;ao do primeiro somente se cxcita
pela exterioridade, enquanto que, no segundo. e a for<;a de von
tade que pro<iuz 0 desejo de observar. Dai esse fcnomeno tao co
nhecido que.. em geral, nao se aprende a conhecer a fundo a lin-
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gua materna, senao depois de haver aprendido outras e que e
mais dificil fazer uma gramatica cIa lingua propria CJue a de \1111

idioma estrangeiro".
Esgotada, como se achava, a primeira ecli<;ao clesse trabalho

concedeu-Ihe 0 Interventor MAYNARD GOrvlES, a expensas do
erario publico, as honras de uma segunda, como contribui<;ao do
Estado as comemora<;6es do centcnario do nascimento do seu pre
claro autor.

Em sinal de reconhecimento, por esse expressivo e largo ges
to, fizel11os, eu e meus irmaos, drs. MAUIUCIO GRACCHO CAR
DOSO e ELEYSON CARDOSO, inserir cm a nova ccli<;ao desse
livro as seguintes linhas:

"Gra<;as a nimia compreensao c1vica do Interventor XCGUS
TO MAYNARD GOMES, t0l110U a si 0 governo do Estado a
exemplificante e sugestiva incumbencia de reeclitar cstc Tratado
da Lingua Vernacu1a, (Gramatica) cm aten<;ao it obra educacio
nal de BRICIO CARDOSO na forma<;3.o de varias camadas da
juventude scrgipana, no momento em que, por iniciati\'a cIa Im
prensa local e do Instituto Historico e GeogrMico de Sergipe, st'
vai comemorar 0 centenario do catecIratico que 0 cOl11puzera, atra
yeS de urn acurado labor intelectual, e cia experiencia acul11u1acla
em varios lustros de benemerita atividade magisterial.

Escrito em 1875, aprovaclo pelo Conselho Superior de Ins
trtl<;ao Ptlblica da Bahia em 1979, somente em 1932 veio a lume,
como postumo, quando nao mais existia 0 espirito humanitario
e democratico de seu abnegacIo artifice, que, entretanto, dez all os
antes de moner, ainda em pleno vigor de sua inteligencia e de
suas faculdades ensinantcs, com esse designio 0 revizara.

EsgotacIa em curto prazo essa primeira tiragem, tal a acel
ta<;ao recebicIa nos meios culturais do paiz, clificil seria, senao
impossivel, encontrar-se presentemente, urn s6 exemplar do Tra
tado da Lingua Vernacu1a, quer nas livrarias mais not6rias, qu~r

entre bibli6grafos especializados na revenda de raridades pubh
citarias.

ConsicleracIo assim, por tecnicos e competentes, cOl1tribui~ao
chissica de indiscutivel valia entre os subsidios que mais essel1-
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cialmente intcgramo estudo do falar e escrever patrio, por conse
guinte, de reconh~cida e inquestionavel solic:cz na aquisic;ao de
conhecimentos mats extensos e profundos da 111lgua, uma reprodu:
~ao desse conspicuo trabalho relevava, por muitos titulos, cate
goricos e perent6rios.

Era proposito dos filhos do autor, signatarios destas linhas,
realiza-la, por maneira que 0 Tratado da Lingua Vernacula "pos
sa ser lido pela gera<;ao nova com seguro proveito," na frase de
JOAO RIBEIRO, ou dar razao ao conceito de LAUDELINO
FREIRE, "que estudar hoje a lingua em Carneiro Ribeiro, Joao
Ribeiro e Bricio Cardoso sera estuda-Ia com seguran<;a e absoluto
proveito, scm ser mister dispender esf6r<;0 inutil que absolutamen
te impoem os compendios inovadores".

Foi, destarte, com jub~losa expansao daIma qu~ acolheram,
osfilhos de BRICIO CARDOSO, 0 sensibilisador e oportuno
gesto do Interventor MAYNARD GOMES, no sentido de reim
primi-Io agora, a expensas do Estado, nao so como tributo de ve
rierac;ao a memoria do inesquecivel mestre que 0 concebera, senao
com a finalidade realistica de torna-Io acessivel a procura insis
tente dos estudiosos, desaparecido, como se acha, de muito,. do

. comercio dos livros.
Tao assinalado servi<;o as letras nacionais e ao passado his

torico modela e ret rata, juntamente, uma das mai8 expressivas
consagrar;6es it figura imperedvel de BRICIO CARDOSO, que
com esf6n;0 insupenivel e afetivo. deu 0 melhor de sua vida a Ser
gipe, a humanidade e ao Brasil em inteligencia, saber pratico e
positivo, ao mesmo tempo docente de vocac;ao e sentimento, es
critor e jornalista dos que mais fervorosamente ter<;aram armas
contra 0 maior inimigo do Brasil: a ignora.ncia do povo e 0 obs
curantismo das almas.

. Recordando e contemplando hoje esta estrenua existencia de
(, 11 a1"i urn seculo, como que a sua sombra querida nos acompanha
nas alturas invisiveis, ao cumprimento do dever indeclinavel de

. tornar patente, coram popolo, neste tributo ao Interventor MAY
NARD GOMES, 0 debito imprescritivel de que ora nos achamos
constituidos para com 0 ate nobilitante ecivilisador do seu go-
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verno, de tamanha justi<;a, que rcuniu a solidariedade de todas as
classes sociais do Estado, 0 que aqui, de cora<;ao, sincera, ampla e
espontaneamente confessamos".

De meu av6, pai de men pai, 0 professor JOAQGIM MAU
RICIO CARDOSO, pouco ou quasi nada sei. Nao tive a fortuna
de conhece-lo, ji que faleceu em Bahia em 1869 e nasci em 1894.
Tambe111, ao abrir olhos no mundo, minha avo, sua Illulher d.
JOANA BATISTA DE AZEVEDO CARDOSO, ja havia falecido.

Mas, de meuavo sei, que, alem do exercicio do magisterio St

cnudario e do desempenho'do mandato de deputado provincial,
este ao tempo em que a sede do governo sergipano permanecia aill
da em S. Cristovao, era advogado em Estancia e a1 fundou uma es
cola pratica de direito, frequentando-a formados e I]ao formadas.

Posto nao fosse titulado em direito, notavel era a sua intuidio
>

juridica.
Sua autoridade, como advogado, firmara-se entre as seus COlJ

temporaneos e mesmo, depois do seu falecimento, era invacada
pelos que Ihe foram discipulos, no tribunal do juri, como motivo
inspirador de vitOrias.

Ao casar-se com He minha avo, d. JOANA BATISTA DE
AZEVEDO CARDOSO, era ainda muito em botao, de modo que
brincava de boneca, auzente 0 marido do lar, em suas ocupa<;oes
forenses e magistcriais.

Dona Joana Batista era irma dos concgos JOSE LUIZ DE
AZEVEDO e ANTONIO LUIZ DE AZEVEDO, e bem assim
de d. IN£S AZEVEDO DE ARAUJO, esposa do sr. ANTONIO
DE ARAUJO PIMENTA, comerciante em Estfmcia e naturai de
Portugal, de d. MARIA JULIA DE AZEVEDO SOLEDADE,
casada com 0 sr. URBANO JOAQUIM SOLEDADE e do sr.
MANOEL LUIZ DE AZEVEDO, secretario da Prefeitura desta
capital, por muitas anos. .

Era tia, portanto, do notavel sergipano dr. MANOEL LUI~
DE AZEVEDO ARAUJO, filho do casal Antonio de Araujo Pl'
menta ~ d. Ines de Azevedo Araujo

Sendo muito prendada em trabalhos manuais, no generO ren
das e bordados, logrou produzir verdadeiras obras artisticas.
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Dotada de grande encrgia moral, mnito se orgulhava do valor

do esposo.
Contava que. de uma feita, passanc10 a sua porta urn escravo,

preso, criminoso de morte e vendo-a a janeIa, gritou : "Me proteja
minha rica senhora". E, arrancando, em carreira, das maos da es
eolta que 0 conduzia, pulou para dentro de sua casa. Tentaram os
soldados invadir 0 domicilio de meu avo, para retirar 0 evadido daH,
mas millha av6, sem articular palavra, fe-los estacar com um ges
to e disse ao homisiado: "Voce nao vai a cadeia". E mandando
ehamar 0 marid'o, este, ao chegar, resolveu a situa<;ao, respollsa
bilisando-se pela entrega posterior do escravo e criminoso. Assim,
a conservou, sob 0 asilo do seu tecto, ate 0 dia do julgamento peIo
juri, quando 0 acompanhou a barra do tribunal popular, assumin
do 0 encargo de sua defesa. Depois de debates que se prolongaram
por mais de trinta homs, conseguiu meu avo urn veredito de
absolvi<;~io e livrou assim 0 escravo da priva<;ao da Iibcrdade, dc
mostrando, com a sua palavra {luente, quanta era nobre pelo
talel1to e pelo cora<;5.o.

Tinha minha avo grande vaidade em repetir esse episodio,
elogiandoa meu avo c orgulhando-se dos filhos com etc procrea
dos, professores, toclos jornalistas, toclos ilustres,' lidimos repre
sentantes, em' suma, do seu digno esposo.

. Entre as suas cledicac;6es, contou meu avo com a de um escra
vo, africano, que se the afei<;oara e aos filhos, do modo mais como
vente e digno de memoria.

Coincidiu que, estando ambos em Bahia, quando meu avo veio
a falecer, adoeceram os dous, na mesma epoca. Meu avo nao ven
cell a molestia e cerrou os oIhos a luz cia vida, sobtcvivendo-lhe,
entretanto, 0 escravo Domingos, autentica personalizac;ao da ide-
lidade.. .

. Estanclo em casas diferentes, em tratamento, meu pai e seus
Irma-os tiveram 0 carinhoso cuidaclo de nao levar ao conhecimento
do preto Domingos; a quem chamavam tambem de pai, a 110ticia
da morte dc mcn avo.

Um estranho i familia qucbrou, entretanto, inconveniente
'. l11ente, 0 sigilo intencional que vinha seudo guardado.
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Quando 0 preto velho soubeda infausta noticia do desenlace
do seu amigo e senhor, declarotl que a ere queria ir juntar-se e
cia! por diante, reCtlZOll-Se terminantemente a tamar qualquer me~

dica~ao ou alimento, voltando-se, silencioso, para 0 lado eta pare
de, e, no leito ern que estava, assim se conservou, fale<,:endo tam
bem, poucos dias depois.

Forarn-Ihe, entao abrir 0 bahu, cuja chaye trazia sempre prcsa
ao cinturao, como se ali guardara, cuidadosamente, um tesotlro;
e as unicas moedas ai encontradas eram as que simbolizavam a
sua ternura pelos meninos que ajudara a crear, 110S seus bra<;os,
- objetos de uso dos filhos do Dieu avo e a sua carta de alforria,
outorgada ha muitos anos.

N a prodlH;fLO literaria, sob a epigrafe - Da mulher ... 03 re
pentes, publicada no Correio de Alagoinhas, recordava meu pai
em rela~ao ao seu:

"Meu pai, um homcm de muito discernimento e grande ilus
tra~ao, l1unca deixotl de seguir as primeiras lembran~as de millha
mae, cuja copia de saber nao primava pela abundancia.·

Da mulher... os repentes, dizia ele, fazendo cora com as
filosofos da antiguidade, esses aben<;oados mananciais da ciencia
moderna", que estao por muitas bicas sempre vertendo, C01110 se
compraz em confirmar de HUM B 0 L D T 0 sr. LATINO
COELHO.

E 0 exito clava razao ao meu santo genitor e aos filosofos da
antiguidade, tao roubados na sabedoria, inven<;6es e descobertas,
por quantos, apos eles, tem pensado e escrito ciencias".

No livro Tobias Barreto, 0 Desconhecido, 0 espirito altamen
te investigador de SEBRAO SOBRINHO consagra elevados con
ceitos a meu avo, cognominando-o de "fundador da intelectuali
dade sergipana" e, referindo-se ai a cidade de Estancia, onde meu
pai nasceu, chama-a de "patria inteIectual de Sergipe, berc;o das
boas letras e ninho espiritual, fruto sazonado, merce dos esfon;os
de urn bahiano inteligente, 0 professor JOAQUIM MAURICI?
CARDOSO, que consagrou sua vitalidade ao magisterio serg1



pense e plantou, em 0 seio da noiva do Piauhitinga, a gra<;a 111a1'a
vilhosa do talento".
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Em 5 de agosto de 1862, dons an os apos a imperial Vlslta
de D. PEDRO II a Sergipe, tendo meu pai resolvido contiunar
os seus estuclos em Bahia, pedia exonerac;ao do lugar de substi
tuto da cadeira de primeiras letras cia vila do Espirito Santo, An
tes disso, fora substituto cIa cadeira de geografia em Estancia.

Como preceptores, teve meu pai em Estancia ao seu proprio
pai, ao seu tio materna conego JOSE LUIZ DE AZEVEDO, ao
professor FLORENTINO TELLES DE MENEZES, aos drs.
ANTONIO RIBEIH.O LIMA e GALDINO BARBOSA DE
ARAUJO, sendo muito amigo QO professor de latim padre QUI
RINO JOSE DE SOUZA, sacerdote de extraorclinarias virtudes
e muito preparo, elevado ao bispado de Goyaz, depois que D. PE
DRO II pessoalmente 0 conheceu. Quanta ao professor FLO
RENTINO TELLES DE MENEZES so a morte os separou,
de uma intimidade de muitos anos.

Em Salvador, terminou os preparatorios, iniciados em Estan
.cia, e ali foi discipulo de frei ANTONIO DA VIRGEM MARIA
ITAPARICA, com quem estudou filosofia. Foi aluno do Ateneu
Bahiano.

Por ocasHio da sua excursiio a Sergipe, em janeiro de 1860, 0

a. imperador D. PEDRO II arguiu, em Estancia, a meu pai, ao
visitar as escolas publicas e 0 Internato, ollde "examinou em la
tim, frances, geografia e gramatica a alguns alunos, distinguindo.-se
os jovens Antonio Rodrigues Cotia, Bricio Maurkio Cardoso, Hora.
cio Moreira e Gervasio Dantas", conforme se Ie a pagina 127
da Viagem Imperial a Provincia de Sergipe, publicac;ao mandada
fazer peIo entao presidente da provincia dr. MANUEL DA CU-
NHA GALVAO. .

Em 24 de Outubro de 1870, foi meu pai nomeado professor
publico do ensino primario superior em Estancia.

o mobiliario de sua escola, mandado substituir em 1872, cons
tau do seguinte or<;amento:

.8 bancos de 12 palmos para 80 meninos .
2 carteiras de 12 palmos .
1 mesa de 9 palmos sabre 30 .

80,00
50,00
30,00
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1 coberta de 111 esa .
. 1 cadeira de brac;os .
8 cadeiras singelas .
1 quaclro para exercicios <;Ie aritmetica .
1 escrivaninha .
1 atlas de La Marche .
1 atlas cIo Brasil de C. Mendes .

Ditosos tempos que nao voltam mais!

6,00
10,00
42,00
15,00
8,00
8,00
8,00

259,00

Em 1874, por decreto de 27 de abril, foi removido para a ca
deira de retarica do Ateneu Sergipense, nesta capital, oude tam
bern lecionou histaria universal e histaria cIe Sergipe. filosofia e
portugues.

Para esse ato, muito contribuiu 0 DARJ\O DE COTEGIPE.
escr:evendo, de Salvador, em 27 de outubro de 1872, ao dr. CY
PRIANO DE ALMEIDA SEBRAO, entao vice-presidente da
provincia, no exercicio da presidencia, Hma carta em que, ·acen
tuando nao tel' a satisfac;ao de conhecer a meu pai para poeler
avaliar desuas habilitac;6es, afianc;adas pelo amigo que intercede
ra em seu favor junto aquele titular, fazia-Ihe este pedido: "em
igualdade de circunstancias, dispense sua benevolencia ao pre
tendente, prcferindo-o a outros concurrentes".

Simultaneamente a cacleira de retarica, no Ateneu Ser'gipense,
lecionou portugues, nas duas escolas normais, de ambos as. sexos,
nesta capital, das quais foi diretor desde ]877; ora a titulo gracio
so, ora remuncraclo. tendo sido dispensado dessa comissao em 1879.

Jubilou-se a 31 de julho de 1912,como professor de portugue~,

110 Ateneu Sergipense, com quarenta e dous anos cIe bans serYl
<;os, "no desempenho dos quais sempre demonstrou grande co l11



petencia e 0 al!o valor de seus conhecimentos pedag6gicos", s~

gundo friza ARMINDO GUARANA, no seu Diciot1O:1rio Bio-bi
bliografico Sergipano.
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Ao publicar, nessa ocasiao, 0 seu tocante Adeus it. Mocidade,
enganava-se a si mesmo, pois nao poude deixar de ensinar e con
tinuou a faze-Io em estabelecimentos particulares. a ministerio
do ensino era-llte uma especie de segunda natureza, como hcibito
Auotidiano de mais de meio seculo.

Destarte, no seu longo tirocinio no magisterio, colaborou em
diversos institutos particulares, tanto aqui, como em Bahia.

No Ateneu Bahiano, foi professor de religiao e de latim, nesta
ultima disciplina com a colabqra<;ao do notiive1 he1enista JOAO
DA VEIGA MURICY.

,Nesta capital, lecionou filosofia e ret6rica, no Partheon Ser
;giptmse, fundado pelo dr. ASCENDINO ANGELO DOS REIS;
gnltnatica portugueza, matematicas e geografia, no Colegio Sao
Salvador sob a dire<;ao do dr: GON<;ALO VIEIRA DE MELO e

"portugues, no Colegio N. S. de Lourdes; portugues, latim e hist6
," ria universal, no Colegio Tobias Barreto, sob sua dire<;ao, e aqui
'jnstalado pelo seu sobrinho, professor JOSE DEALENCAR

CARDOSO, que 0 fundara em Estancia.

Fez parte ainda do Conselho Superior de Instru<;ao Publica,
,em 1898.

, Na Compila~ao das. Leis Provinciais de Sergipe, de 1835 a
1880, organizada pelo dl'. CANDIDO AUGUSTO PEREIRA

, FRANCO, juiz de direito de Penedo e depois chefe de Policia no
Maranhao, encontram-se os regulamentos que redigiu, com apro
va<;ao da Assembleia Provincial, como diretor do ensino normal
neste Estado e pelos quais se pode julgar da egregia contribui<;ao
Com gue prendou a estrutura<;ao desse ensino, entre n6s, supe
ditando-o em bases que the permitiram a continuidade e 0 desen
v~Ivimento e 0 apontam como urn dos problemas estatais rne1hor
niente disciplinados no pais.

Na administra<;ao RODRIGUES DORIA, volveu lneu pai
a dirig-ir 0 ensino normal, nQ Estado, como diretor da instrtt<;ao
PUblica, em comissao, por alguns rneses. ' .

" ·No regimen monarquico, £oi cleputado provincial na legisIa-
tUta de 1878-1879.
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Na Repltblica, foi eleito para a primeira eonstituinte e v{trias
ontras legislaturas estaduais ordinarias.

Na prim<;ira presideneia clo general Oliveira Valadao e, depois,
na do cIr. MARTINHO GARCEZ, foi secJ;ctario geral do Estado,
dos quais se tomotl, alem de colaboracIor, amigo.

Ouando meu pai faleceu, 0 dr. MARTINHO GARCEZ diri
giu ao meu inl1ao dr. MAURICIO GH.ACCHO CARDOSO. en
tao presidente do Estado, 0 segninte telegral~la de eondolencias:

"Rio, 22-11-1924. Pesames muito sineeros pelo falecimento
'de seu vcnerando pai, tipo perfeito'de varao de PLUTARCO, por
seu culto averdacIe e it homa.. Por gratidao e amisade, ]eve a sua
sepu1tura as minhas l{tg-rimas e sanc1ades, pelo l1luito que lhe,
devo no auxllio prestado para ajudar-me a carregar a cruz do go-
verno cIe Sergipe. Ao filho g-lorioso de tao nobre paL a])ra.<;os".

Como auxiliar do general OLIVEIRA VALADA..O, lluiz tnett
pai adquirir livros para a nossa Biblioteca Pttblica e se lemhroll
de confiar a incumbencia <\ autoridac1e de SILVIO H.OMER'O.

E logrou desse impa.vido gigallte do pensamento sergipano
a ~eguinte resposta, cltja divulg-a~ao cOl1sidero muito interessante,. .

em razao de por de manifesto a injusti<;a com que, desde os velhos
tempos, os nossos conterraneos m,,'ds dicazes apoucam e denigrem,
as vezes: as melhores intenc;6es:

"Rio, 15-6-1895. Carissimo Brido. Saude. Voce esta doido?
como e que vern me faUn sobre negacios de livros para Sergi
<:p? 1. " Pbis se nao lembra que a canalha ai, sem tirte nem guarte,
entrou a sOl1har com historias de livros e a badalar pdo mundo qLte
tinham me dado 10.000,00 de presente?! OFa, fac;a a ideia se pre
sentirem que se me falou qualquer cousa. a tal respeito! Sao ca
pazes de inventar que se me deram cem au duzentos! ... Vade
retro!, .. Encomel1de-me V. <> diabo para Sergipe, menoS neg l

)

cios de Iivros,.. Estudos sobre instru<;ao publica, organiz8.<1iio

municipal, quaesquer necessidades gerais... Sim! Livros, naG.
Nada de assanhar a canalha; Devobro-lhe a lista e pe<;o-Ihc des
culpa, comunicanc1o isto mesmoao Valadao, que me dara ntzaO

com toda certeza. Do se~ patricio e amo, obro., muito apreciador

e devotado, (a) SYLVIO l~OMERO".
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Em, comissao. foi .encatregado, pelo governo do Estado, com
o.«1esembargador BENILDE ROMERO' de organizar a compila
cao das leis, decretos e regulamentos de Sergipe. do ~icio cia Re- .
'f}ftblit:a a 1899. Consta esse trabalho de clous volumes e veiu a
lumenesse ano e foi sendo continuado, ate os nossos dias, pelas
SJJcessivas administrac;6es estaduais.

Da politica local, cedo meu pai se desencanta va, ao capacitar-se
ide que ela, g-ra<;as as COI11 petic;6es do acanhado meio geogrifico em
qtH> se debatia, mais em tome de homens. que de principios,. nao
tinha logiea. nem en tranhas, embora the fosse democratica a en- .

~~en;!:c;~o :
j<tnao 0 conheci filiado a nenhum partido politicoOll grupo,

,"a's ·retraido de todos, vivendo em paz com eles. Dos seus adversa
m;is'p()Hticos, nunca se torllara inimigo pessoal, embora tivesse'
toma\1o parte em campanhas acesas.

. .

Apesar de afastado das atividades partidarias, senipre pres-
tUtl coJabora<;ao nao ostensiva, nessa materia, ao Correio- de Ara
,C!Ijri; na faze JOAO MENEZES, servil~do, indiretamente, a sua
pena, a6 partido do general OLIVEIRA VALADAO, sem disso
ihiferir vantagem alg-uma.

Dos chefc$ politicos locais, com quem tratou e conviveu, a
organiza<;ao que Ihe causara maior simpatia, alem das individuali
clades do general Oliveira Valadao e do dr. MARTINHO ·GAR
eEZ, fora a do coronel JOSE DO F .(\.RO ROLEMBERG e,' no. . .
vlgeslmo aniversario de sua morte, dizia ele, a seu respeito, atra-
vez do. Correio de Aracaju, 0 que sempre 0 ouvi repetir, na inti
midade:

"Chde politico liberal, fazia merce das posi<;6es aos sens ami~

g()s de reconhecidomerecimento e tocIas as suas £or<;as empregou
qS sempre na empreza do desenvQlvimento e progresso cia poueo
Iembrada terra ande os seus olhos se abriratn a Ipz serena do ceo".

. Ao tempo, poreli" lm CJ ue exerciton a politica, fe-lo, entre
ta'Ulo" com· omaior denoc1o e' O' maior entnsiasmo",
.. Quando the vieram as desilus6es, aJi por volta de 1893, ali
~~F1t?tt 0 proposito de trans£erir resiclericia deste Estado para 0

,1Strtto Federal, onde· 0 entao ministro del fazenda dr. FELISBE..
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LO FREIRE, a ele muito lig-ado pela fraternal amisade que 0

prendia ao seu digno irmao MANOEL FELIZARDO FRE1RE
Ihe acenou c_om um excelente cargo, de vencimentos aquele tel11p~

de urn conto de reis mensais.
Foi ate a capital da Repuhlica, para sondar os horizolltes,

mas apesar dessa rosea perspectiva, resolveu voltar, renullciando_
a e regressalldo ao ninho materno, sempre avaro em recompensar
e distinguir os seus grandes filhos.

Membro d'a constituinte repubficana local, presidida pelo mOl1

sellhor OLIMPIO CA11POS.. de sua autoria e 0 projeto de lei,
apresentado a essa assembleia, quando se converteu em legislatura
ordinaria, creando 0 brazao do Estado e que ali tomau 0 nO 3 e
tell1 a data de 10 de junho de 1892, concebido no alto prop6sito de
traduzir a evoluc;ao percorrida pela nossa terra e representar Ser
gipe passando do atrazado ao acIiantado, isto e.. da colonia a mo
llarqnia edesta a republica.
Trata-se de urn emblema muito caro a todos nos e que, sem favor,
poderia ter sido adotado ate pela propria Republica Brasileira e
nao apenas par uma de suas partes integrantes, par que nao impli~

ca em ideia alguma de par:ticularismo regional 011 tracionamento
da pattia, nao incidindo, des tarte, nas censuras da Constituic;ao
de 10 de novembro de 1937.

Esse projeto foi convertido na lei n. 2, de 15 de julho cIe 1892
e.. por ela, 0 grande selo ou.brazao do Estado, ficou assim consti
tuida:

"Um indigena em ato de embarcar em urn aerostato, em CllJO

centro se lent a pa1avra Porvir. No alto do emblema, figmara a
data de 18 de maio de 1892; em baixo a !egencla - Sub leges li
, ertas e, nos ladas, - Estado de Sergipe."

Por sua atuac;ao politica, nos clous regimes, ver-se-a que ele
foi, sobretudo, um paladino extrellUo da liberdade, urn co.nser\'~

clor que. antes parccera um liberal e, ao ·ser proclamada a Repu
blica, a saudava com 0 mais fervido e cantagioso entnsiasl11O, ~rn

- db' . . ~ . I . lantar entrerazao e sa er que as novas l11stlttl1c;oes Yll11am lmp , . _
nos, 0 regimem da liberdade e cla lei, com a derrocada e extm<;ao
das castas e dos privileg>ios.
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Em materia politica, a sua bandeira foi. portal1to, a de um
bom brasilciro cera ela que f1l1tuava, pompeante, no calStelo das
suas aspira<;oes democritticas, para saudar, bem'diz~r e servir <I.

liberdacle politic-a, como 0 fizera, no imperio, em rela<;ao it indi
viduaL batcnclo-se com ardor pela extin<;ao cia escravatura.

Em quasi todoi' os jornais locais, tanto lla monarqllia, como na
republ ica, enCOll tra111 -:-;<'. prod UGoes suas, Iitcrarias, magisteriais
0\1 politicas. Seria desaconselhavcl enumerar todas etas, em tra
balho clesta natureza. por nfto alolJg£t-lo, demasiaclamente. Con
-tam-se, par muitas ccntenas.

Como jornalista militante. foi redator, nesta capital, da Gaze
ta de Aracaju, de 1879 a 1889, de 0 Republicano, de 1890 a 1893,
d'o Jernal de Aracaju, em 1894, de A Noticia, de 1896 a 1898 e do
Estado de Sergipe, de 1898 a 1904.

Na terra de TEIXEIRA DE FREITAS e RUY BARBOSA,
fundoll e redigiu. de 1867 a 1870, com 0 seu irmao e socio SEVE
RIANO CARDOSO. a Bahia Ilustrada, sob 0 distico satirico de
HORACIO ~ ridentem dicere verum quid vetat, reyista critica,
icastico-pitoresca. em fotogravllra. sendoencarregado dessa ul
tima parte 0 seu irmao unilateral paterno, JOSIAS CARDOSO,
eximio caricatl1rista. verdadeiro artista do lapis e conSllmado da
guerreotipista.

Trata-sc de publica<;;ao que fez epoca, pela jocosidade de suas
charges c clitos, de fio espiritual cortante, atico e acerado e cuja
cole<;iioc preciosa, em razao dos testemunhos historicos nela es
lampados e reunidos, epigramatizando e jogralizando acontecimen
tos c personalidades da epoca. a partido liberal em Bahia, por
cia molestado, chegava a inculca-Ia de ser 6rgao oficioso do parti-

. do conserva,dor, is to 'pelas colunas do Diario da Bahia, com quem
estava sempre a esgrimir.

Fazendo ai com SEVEH.IANO CARDOSO, critica pelo riso,
910c: ava-se l1a categoria daqueles seres privilegiados, para quem

(('L _

I) alado eERYANTES", nas pitginas imortais do seu D. Quixote,
reservo h .. . . "1'

t U onr050 encomlO, ao acentuar que (IZer gra<;as e es--
crcver donaires, e de altissimos engenhos". .



-148-

E incorporava-se, assim, em plena mocidade, no periodismo
indigcna, ao revolucionario sequito dos grandes escarneccdore.5,
os homens d,e letras que, zombeteando fazem, nao raro eficiente
campanha social, demolindo mitos e pulverizando supersti<;0e,;,

Definindo e precisando 0 seu programa, dizia esse jornal. em
o seu primeiro numero, no editorial de apresentac;ao, sob 0 titulo
- Prospecto:

"A Bahia Ilustrada - e um peri6dico hebdomadario, nitido,
ornado de gravnras bem esmeradas, falando uma linguagem poli
da, um portugues terso, - bebido nas limpidas fontes dos c!;:t.'

sicos, usando de um estilo amenisaclo pelo gra'cioso do espirito,
ditos chistosos, picos c sainetes, sem fe nem cor politica, (! llC nao
sejam 0 desenvolvimento, progresso e prospericlade do pais, dis
cutindo Ietras, ciencias e religiao, bandejando, para extremar, os
homens pigmeos, formigas dos verdacIeiros homens de bem, a,;
boas cIas mas a<;6es, 0 merito do demerito, 0 justo do injnsto, a
vercIade cIo erro, a luz das trevas".

Bem recebicIo, acentuava, 110 segundo numero:
"Abenc;oado seja 0 povo da Bahia, que com tanto favor tem

acolhido a nossa emp·reza. Continue ele a proteger-nos, que a 1l0S

sa gratidao sera eterna".

Parp' cIar uma ideia do cIesassombro com que essa revista fa
zia as suas criticas, extniio de 11m dos seus Boletins da Semana do
ana de ]868, 0 seg11inte topico, subscrito por meu pai:

"Ja Ii a fala do trono na sessflO imperial da abertura da assem··
bleia geral no pa<;o do senado.

R uma pec;a magnifica. Entre outras cousas de nenhuma lIn
portancia, vem a noticia do nascimento do duque' de Saxe,

Das inex,atid6es nao quero falar, tantas sao elas!

o monarca brasileiro deve pesar e ponderar muito as suas
palavras para nao desconceituar-se".

Ainda e dessa faze de intensa atuac;ao jornalistica e espiritllal,
seu romance Os Herpes Sociais, publicado, em folhetim, naquela

interessante e corajosa revista e a pec;a teatral, a comedia - MR"
drasta e Enteada.
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Usou, na imprensa, como pseudonill10s de guerra, dos names
Dr. Sangrado, em Bahia, e Calliopio, !leste Estado.

Escritor, era-lhe a £rase sempre cheia, elevada e culta, expun
gidll. de barbarismos. vernacn!a, simple::;. diafana, sem os arr€bi
ques e posti<;os de pedanteria, do rebuscamento e do amaneirado
contrafeito. e a miude se tornava aforistica.

Nao Ihe sala 0 livro -das maos, senao quando a presen<;a de
alguem, a quem tivesse de atender, a iS50 .0 obrigasse. E, esgotada
a provisao de obras ainda nao cleletreadas, volvia aos dicionarios,
que conservava semprc a mao, para os reler.

Dai 0 alto conceito grangeaclo de mcIhor vocabu!ista sergipano.
Preferia clitar 0 que produzia a grafar ele proprio.
-Quantas e quantas vezes nao me impacientei, interrompido

nos mcus ocios de estuclante, de preparatorios, para servir-Ihe de
secret{trio. e passar ao pape! 0 que ia c1itando, de urn jacto, sem in
terrupc;iio, fosse um artigo cle fundo. um necrol6gio. uma carta,
uma noticia de aniversario ou hodas, um memorial, um relatorio
que lhe tivessem pedido e quantas vezes the rendo grp.c;as, pOl' me
haver ensinado a redigir, pOl' essa forma!

Nos seus u!timos anos de existencia, afora os romances, os
livros que mais 0 prendiam eram os seus classicos latinos e a Imi
ta~ao de Cristo. Tanto para ele, como para a cxcelsa diretcira da
familia, 111i11ha mae, que com 0 seu exempIo, adquirira 0 habito de
ler, era dificil encontrar urn romance que ja Ihes 11aO fOsse conhe
cide, elllbora os recebessem sempre de duas fontes, a do meu tio
desembargador MELCHISEDECH MATI:IUSALEM CARDO
SO, no Rio Grande do SuI, e a do meu irmao dl'. MAURICIO
GR!\CCHO CARDOSO, ora do Rio ora do Ceara.

Cultivava os primores da nossa lingua e a manejava com ga
lhardia e -amenidade. Limpo -e castic;o, erfl-Ihe 0 estilo, modelado,
nas formas consagradas pelos classicos. Era tambem 0 CAMOES
um dos ~eus in:-eparaveis companheiros.

Perdnra-me vivida a lunda impressao que causou ao desem
bargador -MANOEL ANDRE DA ROCHA, eximio latinista e
c~niercialista, ao conhecer em Porto Alegre 0 seu discurso em
sauda<;ii.o ao BARAO HOlvIEl\1: DE MELO, no Colegio TOBIAS
BARRETO e considerando-o verdadeira obra prima, no genero.
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o que valeu a estima daquele magistrado e erudito homem de le
tras, que era tambem meu professor na Facllldade de Direito de
Porto Alegre.

Como professor de rctbrica, tornara-se-Ihe refinado 0 clom na
tural da eloquencia, ua sua <lic;ao iupecavel, a que uma VO% sonora,
de timbre agradavel, cheia, dominadora e modulavel na escala das
emoc;oes. segundo as circunst<'l11cias, inc1uzia £, ac1mira<;ao e mOI·ia
as lagrimas.

Para se ter ulIla ideia da espontaneidade e beleza de sua frase,
como orador, basta que recorcle C' exordio de um improviso, e que
proferiu ao agraclecer a manifesta<;ao gcnetliaca que lhe fazium
0'; rapazes cle A Colmeia, clesta capital, em 1909.

Disse-lhes, en tao :

"Um dia, <juando era moc;o ainda, vao muitos anos, distante
claqui, porquc esvrevi no met! jornal UIll artigo de deiesa a um
infeliz que os autores de um crime ruidoso martirizavam com
anjinhos nos dedos e arrochos na cabec;a, para obriga-Io a confessar
se 0 perpetrador daquele crime miseravel, uma senhora, mo<;a
como uma manha, formosa como uma estrela, candida como todos
os anjos, mandara-me por seu marido, um homem muito grave,
um beijo; nunca desatinei tanto, nem subi tao alto em minha vida,
que ja deixa atraz de si uma larga fiada de anos, ganhos tolios,
como e not6rio. a mostrar it jU ven tude os primciros caminhos do
saber; esse beijo, que nao olvido, igualo-o a expont<'ll1ea o\'ac;ao
que me trazeis ao meu retiro, onde palestro, esquecido cle tudo.
com os meus livros, as minhas mangueiras e as minhas rosas;
penhoradissim 0, vos ergo (Ie min has estranhas 11111 viva, {cito cia
sinceridac1e de minhas cren<;as".

De sua lira de poeta, c1 issera certa feita que ela nao sabia rit
mar emo<;oes, para produzir melodias c1ivinas, nao se julgand~,

portanto, a esse rcspeito, segundo esse nosce te ipsum, urn favon
to clos deuses.

E emhora tivesse produzido algumas poesias, nao as cons1

clerava, no rigor cia exprcssao, obras poeticas, por pareccr-lhe mal
afinado 0 seu alattde.
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E assim e que as qualificava, ao afirmar: "Nunca fiz um ver
so, nem a ttlUa gota de orvalho, nem a uma petala de £lor, nem a
uma Jinfa sonora de prateado arroio, docemcnte derivando pelo ta
pete da campina, bordado de pequenos seixos alvo::;".

Como preciosas reliquias do seu estro, guardo com carinho
algumaS de suas produ<;oes, nesse genero literario, e se intitulam
_ 0 zefiro e a rosa, A Sergipana, 0 Bohemia, serenata a Jose Car
doso, 6 vos omnes, Suplica, As mestras, dedicada asua irma profes
sora Amelia Cardoso, 0 Sim, 0 Gamenho, Minha Mae, e A Volta,
alem de hinos destinados a bailes pastori::;. N a sua maioria, essas
poesias sao letras para canticos.

Escrevclldo no Album de d. l'1ARIA MEKEZES, sob as e
.pigrafes - Excelsa Senhora - "Palpita-me que esta mulher e um
anjo", em 1902, de si, dizia:

"Escritor, mas so de vulgaridadcs scm pico nem interesse,
nao sou dos farfant6es que andam a roncar basofias litera.rias, para
que deles se diga: -- e da ra<;a branca ! e rabino ! e inteligellcia

. de gravata ! e genial!
Tambem nao conhe<;o a balofa ret<lrica clos chatins palacie

gos, que alcan<;am posi<;6es elcvadas e pillgues honrarias, merca
dejando, de envolta com 0 que mais devem presar - a cad.ter 
apolo'gias ranc:;osas em letras gordas, ornamentadas de taleos e
aveJorios.

Nao.
Minha pena, humiIde, como e, nao charlataneia, nao estila

efJuvios S0110ros de bajula<;ao vendida.
A verdade ea unica prescri<;ao a que ela obedece.

. Nao me predico opulencias de engenho e imaginac;ao, que
nao POSStlO, nem consagro ditirambos a idolos, que nao merecem
culto.

• .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. o· .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. • .. .. • .. .. • .. ..

Seu objetivo e 0 grande ideial de quem nunca foi impostor,
para afetar superioridade, ou tartufo, para mistificar vaeclosos,
Vaedosos que abra<;am os que, a desdem, Ihes queimam incensos,
prostituidos e envenenaclores.
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f:ste ideal e a sinceridade, e a jl~sti<;a no juigalllellto.

o garbo que a ensoberbece, 0 unico que possue, e pode os
tcntar, e esse seu estilo tao expoado de impure/..as infectivas, como
a 111inha alma e 0 meu cora<;ao".

E tra<;anc!o 0 perfil daquela distinta senhora, dignissima e;;p6
sa do presidente do Estado, dr. JOSINO MENEZES, as,.;im a
retratava:

"Sois uma mulher de illteligcncia viva e prollta, de espirito
pouco C0111um, graciosa na conversac.ao, rica dessas virtudes fe-

.mininas que, no mundo polido, fazcm sempre as palmas de ouro;
sois um cora<;ao fiel e grandioso, uma dedica~ao pela familia, que
'lOS ama apaixonadamcnte; uma catolica sem fingimentos. since
ra, expungida de devo<;6es supersticiosas.

Avos, porque assim 0 sois, se ajusta a maravilhas esta gen

tileza de GON~ALVESDIAS: "Deus the poz gra<;a divinu sabre
a gra<;a natural".

E, depois de outras consldera<;6es e refercncias mui elogio
sas ,8. entao primeira dama do Estac!o, acrescentava:

"A 111ulher, alma do mundo, e a luz profetica dos destillos hu
manos.

A sua missao e mais sublime que a do padre, poi-que se ele
e 0 rei das cOl1sciencia, ela e a fonte da vida, a piscina das afei
<;6es transcendentes.·

Em carta ao meu sobrinho professor JOSE DE ALENCAR
CARDOSO, em 1907, na qual se qualifica de americano livre,
que faz 0 que entende e de fil6sofosem hipocrisia, que se poe a.
cavaleiro de estupidos prcconceitos, 'vaticinava:

"A epoca em que os naturaes serao os legitimos esta a apro
ximar-se, com os progressos e conquistas da civiliza<;ao, que abre
espa<;o aos que sao filhos do amor genuino, 0 genuino amor livre,
no rigor da idea pl1ra e da pabvra virtude".

Em A Colmeia, em 1910, no artigo - Abaixo a pa1mat6ri.a 
Pe1as crean~as, doutrinava:

A fentla nao e meio de ensino. E uma abje<;ao.
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sao
tri-

e lima indi
muito outra

suas vitimas
pelas leis e

transformam-se em
eternas.
oprimidas

AS que dela usam, esse poem em c,ridencia 0 seu m{w cora

<;11.0, a sua falta d~ paci~nc~a, a sua incapacidade para enS1l1ar, se
nao a sua crassa IgnoranCla.

Sao vet'dugos, c da peior especie, porque as
d6beis e indefesas, nao lhes foram entregues

. "bunalS .
Ern ed~torial, no Correia de Aracaju, sabre 0 grito do Ypiran-

ga, acentnava:
"Nao bei Polonias e Hungrias
Urn dia, as peCjucnas na<;oes

majestosas e fortes leoas.
A questao e de tempo.
Ai esta a historia.
Deus nao fez povos escravos e povos senhores.
A hostia sag-rada da liberclade reside guarclada no recesso

da consciencia universal".
Como em seu organisrno vibrasse sempre a "emo<;ao sergi

pena", chamava a TOBIAS BARRETO "0 divino PLATAO
sergipano" e no artigo 0 sergipano, escrevia:

"Na materia conformacla, a sergipano e tenno de equa<;ao com
as seus compatriotas, como .estes, par sua vez, comas francezes,
os fUSSOS, as alemaes e as outros habitantes dos paizes do glob0,

feitos osdescontos de cabelos, tez e angulo facial.
Na substancia animal, tudo e um, toeIos sao 0 que diz 0 prefi

xo grego - homo, semelhante, igual.
Na essencia intima; na alma, nao; 0 sergipano

vidualidade. e um tipo a parte, reprcsenta uma ra<;a
de sua ra~a: e um termo de desegualdade.

Saiu do ventre cia natureza com uma etnografia propria, um
genio seu, uma indole sua, um carater seu, uns costumes setts,
lltnas paixoes suas e nao tem inveja de ninguem.

J\onde estiver a gloria. 0 sergipano ira firmemcnte, pcrpendi-
cularrn en teo .-

Eu apregoo: 0 sergipano e urn predestinaclo para os triunfos
e as ascen<;6es".

~ de sua rnusa a poesia A Sergipana, que assill1 come<;a:
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"Onem e:-; tn 111ll1her enlt~\"o.
~ .

Qnem es tn, gentil sultana
o feitiso brasileiro,
!\ mimosa sergipana ....

E termina:

"~Julher ou anjo, qnem pode
Heeusar-te adora<;ao?
1\mar e 0 teu c1estino,
Seduzir e 0 teu condiio I"~

E sabre a idcia cia p;:ttria. hiperboliz<tYa:

"Ul11a patria e essa trindacle de eorrcutes de a<;o lllais forte
que a morte, que nos elos da hiblia de uma religii'io, das institui
~6es filol6gicas de tltl1a lingua, <los capitulos e artigos cIe u III c6
cligo civil, tlma na<;ao liga e~11 comullh~io eterna os hOlllens, as al
deias, as vilas, as cida<les que marchetal11 0 mapa de um pat".

E uao e su essa trinclacle qu(' nao poc!e ser jalllais destruicla
e sel11pre se prolonga, scm pedir 0 beneplacito das eras quc se
van ficando a longa distancia, atraves dos tempos.

A patria e tuclo para 0 homem de cspirito e de cora<;ftO. para
o hOl11el11 de pundonor e de hrio".

Sabre a utilidade do jornal, escreveu em A Colmeia:
~'O .iomal e 0 livro dos livro:; .. e 0 livro-biblioteca.

Ali nas suas colunas, encontral11-se todos os mergulhos hu
manos nos profundos mares onde hit que descobrir; ali nas snas
paginas, todos os dramas e comedias c10 tcatro uni\'crsal do glo
bo - todas as lieoes cientificas - todas as noticias corlll~rciais .--

>

a narra<;ao de todos os crimes c ridiculos cIos bastarclo:; pn)ta·
g-onistas da vicla e todas as illforllla~tjes de que precisamos.

Assinar 0 jornal. que e livro de tudo. <juc e a escola-uni\'er
sidade, Cjue e a vela barata para toclos Os espiritos, -- e tllll clos
mais importan tcs deveres de cOllsciencia",

Em 0 artigo A escola modelo, cIoutrinotl:
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"Os dOlls ~cxo.'; cdllcam-se jllntO::i .. em convivcncia fraternal,
para que as meninas c meninos eonhc<;<lm, aprenc1am as delicadc
zas c respeitos que "e devem lltutuamcnte guardar, quando uns
forem homens, e outros m ulheres, senhoras e senhorcs".

Festcjando a pronll1lga<;iio do C6digo Civil Brasileiro, cscre
via, no Correio de Aracaju:

"Pais scm Codigo Civil, e palS atrazado em civiliza<;5.o.
o diptieo dos direitos individuais e dag rehu;6es dos indivi

duos entre si, t~ essa taboa sag-rada, escrita peb ma.o, inteligcnte
e justa, de cada na<;~w.

o C6cligo Civil da a cultura cIa patria, a quc pertence".
Ai enaltece a CLOVIS BELILAOUA, RUY BAH.BOSA e

CARNEIRO RIBEIRO.. como figuras primaeiais, entre as que
colaboraram no projeto e acabamento cIesse mOllumento juridica.

"Eu so escrevo" - il1sistia em antra manifesta<;ao Iitcraria,
,- "0 que penso, (I Cille Sill to, eo que tenho nalma, lla minha alma
singela" .

Acentu<1.nclo a incoercibiliclade do pensamento, salicntava:
"Ningucm tcm 0 poder de estorvar as icleias; porque ninguem

as faz ou cria.
Encam.inhamo-Ias, somente.
E a nossa prctenc;ao l1aO pode SCl' otItra.
As ideias vern com a cvolu()io, que nao e iato humano.
Cada um tem 0 sen tempo de aparecer.
Quando a mOl1c;ao chega.. nada as impede, ou detcm.
Os que se opoem a sua manifesta<;iio ou it sua passagem, es

ses cacm, sao esmagados.
Elas, se permitcm a viveza do tropo, tem nos nervos a pUjan

~a brutal dos remoinhos do ciclone".
Interrogando-se, nas colunas do Diario da Manha: - "Que

sou, que fui, que tenho sielo em todo 0 decllrso de minha long-a
eXistencia ?", em agradecil1lcnto a t1l1l artigo clog-ioso de JOAO
ESTEVES, respondia-se a 5i mesmo: .

"Ha mais de mcio seclllo, tcnho sido um mestre, qu~, apesar
de SUa obscuridade, tem a soherha de haver lecionaclo uma in£1
nidade de 1116C;05 de talento superior que, cmbora sc tenham llJui-
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to distanciado de mim,. nao me ratinha,ll1 hOlncnagen$ de simpatia. .,.." ~,.)

, cons;atra<;ao c rcspelto, com,o 0 tHeU (,;(JJ11piaccllte e eX1[n1O retra~

ti"ta, do qual posso dizc;': "com 0 quadro de minha ieane, se 11ao
tive~:;:.;e ontras prorlu<;6es, a1can<;aria 0 laurel de grande escritor,
do meSlllO modo que com uma St'; poesia - A Novi~a - seu tio, 0

mavioso e pranteado JOAQUIM ESTEVES. conquistou a co
raa de oiro e perolas de pocLa in:;pirado e genial.

Quem sou?
Um guia de inteligencia l1lalS feliz do que () famo>;o patriar

ca que tirou 0 povo de ISRAEL do catiYeiro do Egito
Velho, entrei na terra do Promiss~w C llela vivo,
Quando atravesso as rua.,; e me tiram 0 chapeu e me ceream

de solicitude,,'i e me dao provas de carinho os !Unitos que me cha
mam velho Bricio, e pOl'que, n<l minha lllocidade e juventutle detes,
quis DEUS que eu f(>sse mestre de mais de uma gerac;ao; quan,do
penetro no Colegio TOBIAS BARRETO, fundado pOl' meu so~,

brinho JOSE DE ALENCAR COltDOSO, em cuja alma superior
vejo a dedica<;ao de meu pai no ensino da mocidade; quando, atra
vessando as :oalas desse alegre ju venato,sem compett~ncia, onde
sou diretor e professor, dezenas de crian<;as correm ao melt en~

contra a beijar-me a mao, ° meu grito' de alegria e este: - DEUS
me faz a gra<;a de entrada e vida nesta Chanaan, onde com os meus
companheiros, cheio de esperan<;a e de fe colaboro na preparac;ao
dos jovens para a vida indcpcndente, 0 scn'i~o da patria e a honra
da moral e da religiao".

Na cole<;ao clo Correio de Aracaju,na faze JO,';\O i'viENEZES,
Estado de Sergipe e Diario da Manha, encontram-se necrol()gios
do BARAO DO RIO BRANCO. senatlor PI~HEIRO MACHA-,
DO, BARAO HOMEM DE 1vIELO, QUINTINO BOCAYUVA,
CORONEL JOAO FERNANDES DE BRITO, GUMERCI~

DO BESSA. PROFESSOR ':"1ANOEL FR.r\?\CISCO DE OLI-
VE' In ,:\ C'~C)''-TS'I-;'" T.TEI '-'C'\ .'}FU''1Y~C:: ') 'lXI"" f~ S'VL\/IC) }<.OME-," .1.\.. _ , .;..'\ .......~l .... J:l oJ K .1 ~-\.. ... '\ ~)t. . . J#>\"')..' .. ..... .

J\b, ell'. PELINO:<:OBRE, FELISBELOFREIRE, MINISTRO
PI,"[)I') (~ t\NT()Y()' DF ()J" 'r \:-r,'T"" f\ '!'IDVIR CO) r)ESEMBAR~.... , ,"\.,) .s.l .... '\ ..•" ~ ... J. , .... J\....."\. '\. .. L ... \. ,. \... ....

GADO,R HOJVIERO DE OLIVEIRA e de 111uitos outros vuJto'
a que a sua pena preitejotl, com a elev~<;ao que Ihe era peculiaI."~
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Na Refuta~ao a carta programa do sr. conselheiro Jose An
tonio Saraiva ao sr. senador Nabuco, escrita e publicada em Bahia.
em 1869, reproduzida, neste Estado, e dedicada "a todos aq lIt-les
que "bem ser yerdadeiros consen'atlores pda unlem e liberdade.
graudeza e progresso, prosperidade c gluria tla X a<;ao Brasileira". e
em que se decla:ra nao ser agiota dos eseritos politicos au literiLrios
e s6 tel' em mira, prodl1zindo-os, as vantagens morais, bateu-se
pela sevcridade na aplica<;ao das leis ell tao vigentcs. pregou a li
bertat;fto do clemento servil e desaproyol1 a extin(;fto do recrnta
mento, para quC' pnclcsse a l\' a<;ao formal' um exercito regular,
achantlo quc a suspensao cia guarda nacional, ante os sen'i<;os que
prestara it patria. Ila gnerra com 0 Paraguay .. seria nada I:iCIlOS que
urn ato de ingratidao.

No discurso pronullciado em S. Salvador, em 1R66.. em houra
aos walles de CAMERINO, na Tgreja dos Religiosos Francisca
nos, por ocasiao da missa que lhe ha\'iam manclado celebrar ami
gos e patrkios, exclamaya:

"0 homem de genio superior nao morre. SC:llhores; clc~apa"

rece <1a face da terra, para mai;; rutilante cleixar 0 reflexo do nome
proclig-ioso que Ihe grangeani a unanimidade cIa fa\'oravel opiniao .
publica.

o hcroe nao falece, Senhores, porque nao se empal'idecem os
astros, llcm mesmo esses mete6ros luzeHtes Cine resvalam fugaces
peio espac;o !

Quando a ideia de morrer se junta a de derramar 0 sang-ue
para desagTaYar a honra do pais que llO;; vin nascer, para li:n.par
t lustral' u pa vilhao da liberdade .- sali vado por vandalica tir.ania;
para vit;ar a anore fronc1ente da eiyilizac;ao. amofinada por sel
vagtll'; parasita,;, para defender direitos implalltados no cora<;ao
do h01l1(·111 .. como 0 escolho est{l aITai.goadd no fUllLlo do mar; rinal
mente,' toclos os lat:reis de uma \'.it<):'ia esplenclicla. 56. cntao, a mor
ie parfl'C', eomo di:-,.~e 0 visconue de J\ T,:-'fEl, ).\ GAH.H.ET. t11~1

tril1nfo, um<l bema vtl1tur2.. pOl' c':.rto. - e 0 so](bdo 1:1\'OCa-a de
toc!as as SU<lS fon;as. corre preSSl1roso para eIa. atiranc1o-sc ~'i:'m

pieclade its haiolletas do iU1ll1igo e com 0 peito atl1fado de cntu
~laSIl10, ja todo retalhado e escorrendo sangue, cai, obrando »1'0-
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dig-ios de pasmar mil vindot1ros secutos e prol111l1cia, no {l1timo
paroxisl1l0, 0 dace !lome da qucrida patria sua, imortaliza-se sem
duvida, c da, nas dobras de sua handeira. lhe oferece a l11ais il1
\'(~javel e a mais !lobre de todas as mortalhas".

Ao escrcvcr c publicaI' () drama A Ceguinha, em qnatro atos,
n'1 Bahia, em 1868, l1ele cOllsubstanciava forte e expressivo libelo
contra a cscravidao e 0 abandono e a miseria a que 0 governo im
perial relegava as familias clos Yoluntarios da patria, mortos em
dcicsa da patria nos campos do Parag-nai, a ponto de receberem
csmolas de sellS escravos, para nao morrerem it a1in~·na.

Sublima ai, na figura de uma das suas personagclls, 0 sacer
docio catl)lico c, na de outra. expoe a condcna<;ao 0 donjuanismo
de casaca. a que sc entregavam, abusando de sua privilegiada si
tua<;fio, certos figuroes do antigo regimen. pondo assim, em con"
tt-aste, a pervcrsidade moral de um daqt1ele~ tipos, C0111 0 devota
mento ao s~crifkio de uma e::,;cray;( quc. sendo extremal1lente boa,
dedicada e compassiva. se (,11ternece ja alforriada ante a desven
tura de fragi] e inc1itoso elemento da sociedacle qne a humilhara
c a aviltara, com a opr(~)hrio do cativeiro.

Fazenclo a aprecia<;;iio desse drama, 0 pacta JOSE ~\IARIA

GO:~dES )E SOUZA, inspirado aut()[ das Estancias, dedicava
lhe em 0 Conscnador, desta prO\'incia, em 1868, este honroso
juizo critico:

"0 clialogo faciI, a cli<;ao apropriac1a, os caractercs desenha
<los macstralmente. as ccnas stlceden<lo-se naturalmente. como
os &.los de nl11a cadeia, constitllem as helezas C0111 que 0 seu autor
apresenta-se nos sal6es cia puhlicic1ade. pedindo um assento entre·
as escritores de nota, assento a que tem irnprescindivel direito.

Tempos j/l houve em que um trahalho da categoria da Cegui
nha abria largo campo as potencias liter/trias as aprecia<;oes lite
rarias. Hoje, pOl-em, a politica varreu tudo, torceu as vocac:;oes,
prcparou os espiritos para as aprecicl.<;6es do C{dculo e da agio
tagem.

o mundo marcha, diz E. PELLETAN, na extatica contem
pla<;ao dos grandes inventos materiais; - e verdac1e; enquanto c
tre111 de ferro e 0 teh~grafo aproximam as distancias, 0 livro, que



--- 1S9 -----

e 0 termometro da civilixaqao de um povo, vai apoclrecer no Ldes
uo incliferentismo.

I~ uclo 0 progres:>() material, nao hi duvida; mas fora gran
clioso, se a par do progresso que levanta a cidadc} marchasse 0 li
\'fa que desfaz a ignora.ncia. Ccrtamente, a humanidacle tocad. it .
perfectibilidade no dia em que nela houver tanta c1aridade que ai
ni:io scja mais possivel a existencia destas duas centopeas: a igno
rancia C 0 vieio. Para chegar-se a esse resultado, hi St) l1ln rneio:
a li\'ro- 0 telegrafo e 0 velctllo do presente atraves da distancia;
o livro e-o atravcs das idades.

Em FUL'fOK 0 limitado conquista 0 imenstlravel: em F-I0
MERO, ,-c;nclllista 0 illlortal; ali 0 homem esbarra-se com ° hu
mctn; aqui e stlrprcendido pOl' DEUS.

E:~erevei} t) \'()s) que sentis estal1lpado na irunte 0 selo do ge
nia! () UHlIHlo marclla. com a velocidade cIa 10Colllotiva, para a
perf{:ctibilidade; nao mo\'ido pdo material, que e 0 vapor, 'mas
pdo ideal, que e 0 !ivro. DEUS, ao passar pela terra} legou-nos
em siual de sua passagem, uma cousa sublime: foi um livro 
a Biblia".

~essa me;;ma ocasi;lo, :YIELO :MORAIS FILHO, agradecen
do-Hle, em artigo, 0 COllto - Urn noivado de sangue -, que lhe
dedicara, 0 cllalll:tva de jornalista escolhido, cisne da Estancia, e
milionario do sublime.

AlJoliciollisla cOllvicto, nao no foi meu pai :>0111entc em teo
ria} Illas} sobretudo, pel a a<;ao. I;:' assim e lJue. em nosso pais. eou
be-Ihe sh lllll dos mais tenazes precursores "da lei de 13 de maio
de 1888, Cjue aboliu a escravicUio.

Com esse lllcsmo designio, foi que escreveu 0 seu outro drama
o Escravo Educado - e, antes claquele ~tno. j(, ;ie havendo

transportadu para aqui, aJforriol1 a {mica escrava que possuia, ell'
nOme ?\[auricia.

Teve uma segunela} c1;lamada Josefa, que {oi obrigado a revcn
cler, devido :'t sna m:l concluta.

).: a Sociedade Beneficente Fraternidade Sergipan<:. n:1 cid:"_Jc
do Salvador, de que f()ra um dos fundadores, j:l concorrera} antes
disso, para a liherta<,;ao de muitos escravos.
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Essa associac;ao punha principalmente a mira l1a obten<;ao de
recursas, para esse nobilitante fim e, na sua instala<;ao, festejava 0

aeontecimento, com a emancipa<;ao de dous cativos, sendo um de
les nascituro.

Aqui, em Aracaju, acolheu em sua casa mais de lim escravo,
fugitivo e 0 de nome Josue, por muitos dias, C 0 v·estiu com as
suas roupas, fazendo-o embarcar, a seguir, no Mercuriano, que se
fazia de vela para 0 Rio de Janeiro, havendo-lhe obtido 0 trans
porte clandestino nesse navia, por intermedia de BASTOS COE
LHO, que a ele se associara, nessa meritoria ac;ao. Preparadas as
cousa~, ullla bela manha encarregava um filha, enUio J11uito Jovem
ainda, 0 atual dr. lvIAURICIO GRACHO CARDOSO, de ir 1e
var 0 negro a bordo daquele veleiro, veiculo de sua liherta<;ao.

Estava coerente com 0 que escrevera antes, na Bahia !lustra
da, em 1868, ao doutrinar:

"1.;m escravo fugido e tim ente, e um hOl11em seviciado como
bruto e que tenta rectlperar a liberclade que the roubaram".

Ajudou, assim .. a quebrar muitos grilhoes.

Tc>da a poesia de sua musa de escr·itor fecundo e diamantino,
101, por6111. cOl1eentrada e sublimada, no opusculo Estancia, pu
blicado em 1909, no qual cantou as gl6rias e as belezas naturais
cia ddade que Ihc foi ber<;o, de passado Hio grato e tao dace ao
seu cora<;ao de filho amantissimo, Illoclulando ai, como vcrdadeiro
"milion{trio do sublime", aos seus montibus patriis 0 mais elo
qucnte e terno culto. como teatro de sua infancia, paraiso de sua
r('tentiva e termo de compara<;ao para todas as magnificencias do
Universa, a ponto de enaltece-Ios com as hipersensiveis e magis
trais p,t1avras do poema de SANTA RITA DURJ\O - "Nao hi
c1epois do ceu mais fOrInusura", no enamorado prop6sito de aca
riciar 0 irisaclo angulo de terra em que naseera e como se estives
se a J1lurmurar-lbe, extasiaclo na c.ontempJa<;ao clas suas sec1u<;oes
e das suas gl6rias :

"Tudo em tua presen<;a degenera,
Nada se pode comparar comtigo".
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Ai, nessa obra prima. em profusao' de sentimentos, disse:
., Ouern nilO cOllsen-a disposto, c vi vo. na terra orvalhacla do
~

cora~iio, uum pe de salldades, Ilunca -"iveu, porque nUllca arnot!.
Viver e amar.
E quem yive recorda.
Quem nao tem recorda~oes e desgrar,;ado".
Incontestavel1l1ente, foi a singular figura do velho Bricio, co-

mo, carinhosamente, 0 nomea va todo Sergipe, a mai,; alto cimo
moral e inteleetual de noss-a familia; 0 chefe de uma nova equipe
das letras, eujos principais responsiveis, com a g-rar,;a do Senltor,
Ihe nao tem deslustrado a memoria.

N enhum dos nos-sos, efetivamente, encarnotl, como cle, a
maior soma de saber, os mais c1iversificados talcnL->;;, dentro cia
concha natural de Ullla inaccessivel moclcstia; a, mais perfeita
personifica<;ao da dig-nidade, dentro de uma cOl1lp!eta conform ida
de biblica e se nao log-rolt ser melhor sucedido, c1c\-eu-o a circuns
tancia de Ihe faltarem precisamcnte estas duas cousas: ambi~ao

e ego15mo.
Em relar,;~o as honras e ao aura C]ue Ihe nao chegaram as

mao,;, como proporcionais recampensas ao incessallte lahor de sua
existencia e ao hrilho que poeleria imprimir ao exercicio das mais
elevadas fltn~'oes, nunca se sentiu com isso desapontaelo, vista
como nao sao as riquezas, nem a ascen<;ao aos postos 111ai5 eminen
tes que dao a justa medida do valor dos homens, mas a sua huma-
nidade e virtudes. ;'

Poelia, destarte, com 0 potteo ou nenhum aprer,;o que clava aos
dons da fortuna, encontrar em CAMOES a explicar,;ao e 0 confor
mismo para 0 fato, com ele "cantando e rindo", filosoficamente:

WMelhor e merece~los sem as ter,
Que possui-Ios sem os merecer",

. E pOl"que cultivou, ate a morte, a inclepenc1ellcia adstrita a uma
clrC11nspecta e estreita mecliania por que, ate a tlltima hora, 11111
sorriso de illteligencia e ele bondade, aflorando-lhe aos lilbios, Ihe
ilutn ino11 a r6st~, e que sua memoria sed menos va que tantas
Ott tras !
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Desejo, portanto, pinta-Io aqui com absoluta fideli~ade, nada
obstante a dinamisac;ao das tintas, como se, vivo, 0 estivesse inti
mamente fotografando.

Simple::; cle maneiras, leal e desprendido, amigo da vercladc.
inienso a gloriolas, paternalmente inegualavel na luminosa sua.
vidade de evangelista da catedra, portal forma que se tenha a i111
pressao de ve-Io erguer-se, em tada a sua estatura subjetiva, trans
fig-mada e redivivo.

Foi ele quem, com a vida, abriu-me e aos mens irmaos, pelo
ensino, as primeiras perspectivas dos longes que a circundam. E,
com nosco, quantas gera<;oes na0 terao passado a sua frente, cle
pois de receberem da prodigalidade benfazeja de suas maos a fe
c\!:lda bcn<;am do batismo das letras !?

E porque nao associar tamhem as preces clessas reminiscen
cias 0 pulcro espirito de minha mae? Quantas virtudes nao a bea
tificavam !? Altruismo no amor, contfi11cia no sofrer, sublime he
roismo no esqueccr e percloar. Em tudo, superior e incompara
vel, l11ais anjo do que mulher!

Em assim me expressando sabre os entes quericlos que me
clcram 0 ser, nao posso cleixar de me estencler ao principal con
tinuaclor, no ramo em que se esgalhou do velho tronco originario a
nossa familia, propriamente dita, ferindo, bern 0 sei, ao seu inven
dvel retraimento, para acentuar que ele e e tem sido 0 nosso pe
licano, a cIesentranhar-se sempre par tocIos nos, e cujo coraC;ao bem
farmado e um cscrinio clas mais preciosas virtudes do homem
publico c privado c a quem comec;ei a estimar, antes de pessoal
mente 0 conhecer, pOl' sabe-Io 0 anjo protetor da nossa modesta
casa, de onde salra para fora do Estaclo, antes do meu nascimento,
esse ir111ao e amigo sem par, que se fez em terra estranha, a gal pes
de persistencia e contil1uado esf6n;0, "apenas circundanclo do halo
cia pobresa imaculada de seus pais c da sua propria laboriosidade".

AIma de elei~ao, privilegiado espirito, se sou um acorrcn taclO

ao magnetisl1l0 da sua amisade, nao 0 julgo, entretanto, tomando
par medida a intcnsidade dos meus fraternais e gratos sentimentos,
mas pelo que realtncnte pesa e vale, como carater, como ilustra<;ao
e como desprendimento que nao sahe e nunca soube reservar para
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si, em qualquer circunshincia, a menor e mats Ieve 'lantagem e

o·oistica.
>::>

Partidos de mim, poucos serao, portanto, para ere os teste-
munhos de de'loc;ao, apre<;o e gratidao que Ihe possa tributar.

Bern percebeis que me estou a referir it insinuante persona
lidade do dr. 1'1AURICIO GRACCHO CARDOSO, pulso e mente
de autentico democrata e estadista, a quem Serg-ipe cleve, na Re
publica,a maior etapa do ~eu progresso e cuja arrojada adminis
tra<;ao, eminenternente fecul1da e descortinadora, gregos e troia
nos f:l.zem hoj e ill teira justi<;a, dissipadas como foram as l1t1 \" ellS
de fuma<;a com <Iue lllomcJllosas pais.aes prelenderam obscurc
ce-la.

Mediante recursos comparaii va-mente minimos, cobriu, du
rante a sua agita<ta gestao governamcntal, a stlpcrficie do Estarlo
dos melhoramentos <IuC ai esUio, como atestado:'> da sua clarivi

. de'ncia e da sua operosidade, rn{w grado the tis'esse tocado par sor
te c1irigir a nossa terra eIll epoca de intellsa trepidac;a? nacional.

D'antlo-Ihe 0 que lhe pertence, nao quero com isso dimilluir ou
rpellosprcsar as servic;os dos gue, vindo-Ihe clepois, efeti'lamente
trabalharam ou esUio trabalhando pela grandeza clo Estado.

Tenho fundaclas razoes para supor que, com 0 pcnsamenio
voltado para ele, foi que meu pai em carta ao general MARQuES
PORTO, em 1910, assim se expandia:

"Eu sou dos que creem que e da vida clos filhos que DEUS
faz a felicidade dos pais.

Eu sou dos que sustentam que os filhos sao 0 supremo tesoiro
deles, ainda quando 'Com as lag-rimas nos olhos sao impelidos a
dizer aos que geraram como a SEVIGNE, a sua adoradora Fran
~oise: "]'ai mal it 'lotre poitrine"

ReSpOtldendo-lhe em 1919 Ullla carta - palestra da aus(~ncia,

no seu gracioso modo de entender, Jizia-lhe diretamente meu pai:
"H .ouve festas no meu cora<;ao por t6<las as pala\Tas boas e

~Iegres que era trouxc, confirmando as grandezes da pieclade fi
hal que me distt-ibm~ 0 querido filho, hOlllem ilustre e cor.oa dos
Uleus cabelos brancos "

E em outra missiva, em 1921:
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"Devo dizer-lhe que as suas palavras me confortam, como 0

bom vinho conforta os anemicos, e que sei que, quando nao me es
creve, pensa ·em mim, seu velho pai, para quem voce e urn bom
anjo de DEUS"

E ainda, num desses "tesouros de afetos c de be!Jt;3.os", em
1921, the sigllificava:

"DEUS premiou-me, dando-me V".

E em outra epistola, desse Illcsmo ana, acrescentaya:

"Em meu poder, desde dous dois, sua amorosissima carta de
2 deste Illes de outubro, cujas letras beijo, procurando sua alma
tao nobre c tao perfeita, no fundo de cada palavra, por sua mao
tra<;ada. Assim fa<;o, porque entendo que, quer 0 homem queira,
quer nao, guarda os seus pensamentos e sentimentos nos tra<;os
figurativos de suas palavras, ainda mesmo dizendo llma cousa
para significar outra, velada, disfar<;ando. A paJavra e est6jo de.
arnor e 6dio sempre, aiuda ·que haja cuidaclo para encobrir esse
arnor, ~sse 6dio. l\leu cora<;ao anda ~cl11pre envolto com a~ minhas
palavras. DEUS fez-me assim.l e deu-me mais amor, do que 6dio.
Eu nao odeio a ninguem, e amo aos meus filhos de modo hiper-
1 'I' ")OICO .

Bemdigo-o, port;tnto: por essa excelsa piedacle filial que jama
is deixou de t.ributar a meu pai e ainda por tudo quanto hei conse
guido ser, no pouco que sou.

Foi nos edificalltes exemplos do livro de sua vida sem man
chas, dedicada a patria, a familia, ao direito it justi<;a e aos amigos.
que aprendi a cultivar as mais belos sentimentos, quando; ao atin
gir a puberdade, tomava-llle da casa paterna e ao outro irrnao, 0

dr. ELEYSON CARDOSO, para nos educar e matricular em es
colas superio]'cs, orientando-nos a forma<;ao do carater e a lapid~

<;ao do espirito, de modo a proporcionar a velhice de nossOS palS
as cl1l0t;oes mais sublimes, orgulhosos de haverel11-no procreada.

.Batalhador incansavel de incruentos prelios ch-icos, nunca de
serton ao cnmprimento cIo clever ou faItou a palavra cmpenhada,
prcferindo tndo perder a abaridonar aqueles que lhe tinham sida
uteis, e se a sua inconstante fortuna politica Ihe tern careado reve-
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zes, conta-os como genl1iuas vit6rias, pOl' que as deveu exclusiva
mente it dedica\3.o aos principios e as cansas esposadas~

Todavia, se 0 ostracismo the tcm aberio parentezes it acen
tuada vQca<;ao de homem publico, haa lucrada com iS50 as letras
naeionais, em virtude de lhe possibilitarem eles devotar-sc, pelu
segunda vez, it gigantesca tareta de orgallizar UlIl dicionario de
excerptos, epitetos c sinonimos da lingua em que falamos, perdi
dos como foram os primeiros originais, pacientenlcilte coEg-icios,
nas pugnas tormentosas da politica cearense llOS :lUQS de 1912

e 1913.
Se a neve das cans j{l the pO\iOam de fios de pr.ata a ~;o1Jrance;-·

ra fronte, quem the <:lLt::icultar 0 pulsar do org-am TIobre de verda
deira patriota e democrata, verificara que cle bate, dentro do seu
generoso peito, com a me,'.:1l1Q ritmo do tlltllsiaSlllo do catlete que,
em 1893. servira a Rep{1bEC::l na esqnadra floriallista, com risco
·da propria vida e, depbis, com larga soma de experiencia e cnltura,
110S pastas administrativos e legislativos que cIa lhc confiol1.

Quando a divina providencia me hit proporcionado na vida
tesouro de tao subido quilate. justa e me acenlue dos seus altares,
para render-Ute gra~as, par ma haver liberatizaclo.

:B ° que ora fa<;o, cIesafogando-me cia anciedade de as formular,
neste ensejo, com 0 sentimento de que nao claudica 0 meu cora~ao

ao envolve-Io no preito de reconhecimento ao autor clos mens elias.
Tendo deposto sabre meu pal, isto e. tendo discorrido pessoal

mente sahre mim mesmo, e para que nao se suponha que exagero,
passarei agora a clocurnentar com a autorizado juizo de terceiro.:)
tudo quanto, a seu respeito. adiantei, nesta ora<;flo que, par f6r<;a
de sua natureza, nao poderia deixar de ser longa e enfadonha.

Invocarei, pais, em meu apoio, a expressiva carta que, par
ocasiao do seu falecimento, tevc a bondade de me dirigir ° ilustra
do membra da I\lagistratura Sergipana, desembargador LIBERIO
MONTEIRO. e do seguinte teor:

<lLaranjeiras, 23-11-1924. Presado colega Hunald. Venho tra
z~r-lhe tl1n sentido abra~o de pesames pdu passamcnto do inc~qt1c
"lvel
c . mestre, proiessor BRICIO CARDOSO, que, pela sua cultura
e bondad . d ... 1. e, representa am a agora, para il11m, que tlve a tortuna (e
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ol1vir-Ihe as lic;6es c gosar de sua confian<;a e intimiclade, Ul1la das
gratas recorda<;6es dos meu:; aureos tempos de estudante. Vi-o
muitas vezes trabalhar seis horas seguidas sem cansa<;o, fazer e1e
so todo 0 jornal do dia segl1inte, esercyer tUll artigo de fundo e di
tal' a outrclll 0 noticiario. scm falha da inspira<;ao, scm repetir 0
vo<,.ahulario, que na sua pena era um cristal de facetas iniinitas' e, ,
sobretudo, scm quebrar em UI1l ariee aquelc inimitaycl estilo,
que so em Frei LVIZ DE SOUZA cncontraria modelo. Semnrc

•
sereno e sorridente, bam para as velhos e atencioso para os 1110<;05,
() que en mais admirava, como virtude do homem, era (lue nas tcm
pestadcs daquek. d:rcbro, diariamcntc trahalhado pclas 1i<;6es de
duas e mais cadeiras c aind'l pelas acesas pole-micas cia imprensa
de cntao, nunca ficasse urn calltinho para urn pequeno raio de ira
Otl (jllalquer 5enti111ento hl1mano, incornpativel com Cl J.uissflO clo
cdl1cador. Naqueledesprezo pclos convici05, estaYa 0 sabio, que
hem conhecc que menino so atira peclras em <lr'.'ores com £r\1tos?
e na serenidade de sua vida interior, tao intensamente ag-itada pelos
variados problemas a que procurava dar soluc;ao de mestre, 0 8.p6s
tolo das boas letras, que c.1c £oi em Scrgipe, pOI' mais de meio scenlo.
Hogo seja V .. perante sua veneranda mae, e dig-nos irmaos. 0 inter
prete do [undo pesar do seu vclho colega e afetuoso amigo.

(a) Liberio Monteiro"..

Em editorial do Diario da Manhii, de 22 de l1ovembro de 1924,
c()1;sagrado ao seu passamcnlo, ernitia CLAUDIO GANNS, vitorio
sa afirmac;fio de inteligeneia, a seu respeitC!. os seguintes couceito?:

"A cidade foi ontc111 dolorosamcnte surpreelldida com a 1110rte
do veneranc!o mestre BRICIO CARDOSO, 0 sabia e desvelado
que, pOI' mais <Ie mcio seculo, contribuiu para 0 renome mental u-':
Sergipe, 110 professorado de suas novas gerac;6es .

. Para os que tcnham conhecimento exato de quanta a sua ac;ao
pedag6gica, elll "arias decadas, propiclou 0 advento dos hOl11ell S c1,c
briJho intclectual, amoldando-Ihes 0 carater e polindo-Ihes 0 e:-;pl
rito, Ilesse trabalho paciente e hernico que c a formac:;ao das all11as
jl1veni~. nas maos dos mestres, 0 scntimcnto dessa perda e intracll1
zivcl e profundo.
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Verdadeiro educador, na accep<;ao mais ampla do yocabulo,
nao se cingiu, porem, a esse apostolado moral a atividade do grande
e probo cidacla.o. .

Jornalista e politico, a4.uele de linguagem elevada e pura. e::;te
de propositos severos e desprendidos, a sua bela fisiolloIllia hllrnana
podia definir-se por tres virtudes singulares - a intdigencia, a
tolerancia e a honradez.

A primeira the dava a simpatia pelas qualida([es Ilobres do
cora<;ao, esse dom lllminoso, a cuja luz sc aquecelll as al1llas de
elite. Amava os t<.;mpe"ramentos moc;os e vibrantes: estilllava os (FIC

\.inham chegando e re'.'ia-se, contente, nos triullfos do,:; di,:;cipulos,
_ a sua familia espiritlla'l, como elc uma vez chal11otr.

A segunda afei<;ora-Ihe a norma suasoria da existencia, acostu
mando-o a olhar com sereni.dade tanto os bons, como as milo:> l'e
vezes da fortuna pol1tica. Scm 6dios, a sua casa l'ecebeu sCI.npre
com amonl.vel acolhimento 0 adversario da vespera, como talllbem
Bunea se fechou aos arnig-os desidiosos e mutaveis.

A terceira deu-lhe ao animo paterno aquela li<$a.o viva e per
manente de serenidade, em que os filho::; aprenderam a zelar com
amor pelo seu pdlprio bom nome, como um precioso legado da
criatl1ra pobre, que se orgulha de rnorrer, aos oitenta anos, de
maos vasias e limpas.

Eo esquife desse varao exemplar e digno que. entre a saudade
dos amigos, a magua dos antigos alunos e a admira<;ao unanime
dos homens <.ie bem e dos h0111ens de inteligencia, a cidade ve passar
hojeem rU1110 do campo santo. •

. A memoria aus-tera e meiga do velho mestre, que ensinou tam
bern. no jornalismo doutrinario, 0 pundonor da nossa malsinada
profissao, a homenagem comoyida do Di.irio da Manhii.

Propondo a Camara Federal, no Rio de Janeiro, a inser<;ao de
'lln voto de pes~r.. na ata dos seus trabalho,;, IlU dia em' que tc\'e
"~1hecimento da sua morte, 0 deputado GILBERTO Al\IADO.

entao representante ali deste Estado, e uma das mais vigorosas c
b.elas inteligencias que conta a nossa terra, justificou 0 seu reque
r/lnento, que foi aprovado, com as seguint~s palavras - "cpitafio
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expressivo que t1lll cinzelador miniaturista colocou, C0111 arte e
sentirnento, sobre a luna do grande educador da mocidade":

"Sr. Presidente. Vcnho pedir a V. Excia. qnc consultc a Casa
sabre si consente n<1. insen;iio de um voto de pesar, na ata dos 110S

sos trabalhos, pelo falecimento, ocorrido em Aracaju, do professor
BRICIO CAH.DOSO, ullla das primeiras personalidades da nossa
terra, mentor de todos nos sergipanos que figuramos nas letras, na
ciencia e na politica., Nesta Casa, par exempJo, tres dos deputados
fomos discipulos dcsse ilustre cidadiio. UlJS figurando e rcsplande
cendo, como 0 sr. Heitor de Souza e 0 sr. Anibal Freire e Otitro. ,
obscllramente, como 0 orador qu(' neste instante dirige a palavra
a v. ex. (Niio apoiados).

To(~l()s n05, sr. Presidente, foi pcJa mao do professor BRICIO
.C1\1\.DOSO que come<;amos a deletrear 0 Cam6es, a traduzir 0

Chateaubriand e,. apontadas par ele, a entrever as mClltiras e as
paragens fascinadoras da hist()ria universal.

Bam hllmanista, bom sabedor de cousas velhas, bom pacta,
cantor de amcnidades c' [oseiras, bom filosofo do recanto e; do
sil'encio, 0 professor BRICIO CARDOSO era em Sergipe Ulna es-

•
pt~cie de lllOllumento pllblico, de patrimonio sagrado, de arvore
ciruidica, cercado de simpatia e venera<;ao geral. .

ir para uma personalidade, portanto, simbolicado que se pode
chamar de ciyilisa<;~io de Sergipe que vcnho requerer a hornenagem
de i.ll11 yolo de pesar, na ata doo, nossos tra:balhos".

A beira do seu tllmlllo, quando ia ser sepultado, lOAO ESTE
VES, 0 PEDRO 1fOAqR scrgipano da oratoria, CO'111 0 fascinio
r!a sua voz e cIa sua cultura, assim sobre ele se expressava:

"Si a memoria 'humana, na sua radiosidade'evocadora, podesse

converter as recorda<;ocs em realidades concretas, se tivesse cia a
divina facuJdacle de fazer resnrgir, em torno deste caixao fUllereo,
que para aqni conduzimos agora, inumeros romeiros de a dor mes
quil1ha formariam a procissao enternecida cia sau'dade por quem.
Duma vida tiio long-a, viveu cia 110brc fun<;ao de cl1sinar.

:\ ssistirjamos, em profunda como<;ao, 0 exercicio do l11ais iargo

amor h\lmano, fora do Jar, aJem do proprio cora<;ao das macs, qn.c
e a santa polarisa<;ao do sentimento; assistiriamos a carkia cdift-
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cante desse gerador de 1uz, formando as almas na. maurugada da
e~j'stencia e desentranhando-se em ideas, com 0 intflito paternal da
for~ac;ao dos cerebros que repontavarn, desabotoando para a vida

do pensamento.
Em torno deste despojo que as 1<igrimas borrifam num go!pe

de imensa dor, as ultimas gerac;oes de Sergipe inte1ectuaI. de que
alguns j{t envelheceram e· outros ja morreram, ajoelham em espi
rito, no oficio piedoso do incomparavel adeus que nos tra\<1, impla
cavel a morte brutal e 0\7elho Mestre de todos n6s, ainda unm vez,, .

resurgente em nossa lembran<;a, risonho e suave, da-n.os a sua liSfto
que nunca magoau.

o tumulo e UtD incitador de verdades, e nao e a circun:stancia
aCidental de ter inorrido 0 velha mestre quando fulgnra 0 seu ilus
tre filho, com todas as tentac;.6es do poder, podendo arrastar 0 auli
dsmo:. que inspira 0 sentimento desta saudade que aqui vasamos.
N

~ .
'. ,a0~

'Quando morreu EDMUNDO DE AMICIS, cercado dos me
Utbres carinhos .da mocidade europea, os principes e os plebeos do
veJhocontinente que Ihe receberam as magl1ificas lic;6es, prantca
t.am."'lhe a rnorte. Era 0 pai. espiritual de todos eles.

O.·humilde e 0 poderoso, apaganc10 no cenario do mundo a fas
olr-ra<;ao. das alturas, trouxeram 0 seu bouquet de goivos para ()
lfUtI1ulo do querido autor cIa Cora~ao,

Assirn com 0 110550 velbo mestre BRICIO CARDOSO, lange
bt,ipet:to -que dele estivessemos.

M'e,r.ecendo, par si l~lesmo, a. homenagem de toclos n6s, de
todosq1,1antos, comb eu, que compreendem ensil1ar e, sobretudo,
uma tun<;ao de arnor, quebra ele 0 erg-astulo terreno, continuando
a cintilar na alma de todos os seus disdpulos, vivencIo no senti
menta comovido dos que, sem conta, the ouviram 0 amoroso ensi-
narnento. .

:E justo que nao nos alonguemos.
E ttl, 6 Terra, mae comum, realiza a sabia expressao do EV:lI1

. ~elho, definindo 0 circulo eterno cia materia humana, pois ai esta
;':0 que Somente e teu.
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o mats nao tc pertence, -porque recordar e objeto do nosso
amor".

E 0 poeta JOAO PEREIRA BARRETO, no artigo Ao plan
ger dos sinos, de 27 de novembro de 1924, no Dicirio da Manhii,
dizia, apreciando-o:

"E vim a saber quo os sinos plangiam tristcmente pela morte
do professor BRICIO CARDOSO. .

Fora um homem util aos seus e aos cstranhos; sua inte1igencia
poderosa, irma das de Severiano, Symphronio,. Melchesedech e
Mauricio Cafdoso, se aplicara a iluminar outras intcligencias e
gerac;6es e geracsoes de moc;os sergipanos the deveram 0 influxo
benefico do ensino fecundo.

Como homem inteligellte, BRICIO CARDOSO teve a fclici
.dade de transfundir em outras almas a luz que inundava a sua e de
se desdobrar numa pleiade de descendentes que lhe honram a. .
memona.

J orllalista e politico, a palavra e a pena eram suas armas de
combate, armas brilhantcs que flamejaYam ao sol das campanhas
incruentas".

Ern 0 numcro de A Colmeia, desta capital, de 25 de abril de
1909, na sec;ao Pinceladas e sob 0 pseudonimo de Insciens, 0 profes
sor ALCEBIi\DES PAIS, hrilhante ornamento' do magisterio sc
cundario e provecto doutor em medicina, assim lhe trac;ar 0 perfil:

"Sc hem que 0 corpo ja va cedendo as contingencias da ic1adc,
o espirito, aquele formoso escrinio de perolas de tao alto quilate,
e ainda juvenil, permitindo-lhe escrever num estilo cleliciosamcnte
Jeve e eJegante, estilo que as moc;os procuram tomar por norma,
mas que os deixa a uma distancia desanimadora. N esse ponto, aillda
e ele 0 primus inter pares, do nOS80 meio.

Corasao generoso e magnanimo como aquele ainda estiL par
aparecer.

Quando atravessa a cidade, naque1e andarzinho miudo que
lhe e caracteristico, distribuindo cumprimentos por todos os laclas,
mas conservando sempre coberta a glabra cabesa, salpicada de al
guns pelos alaralljados, todos· se descobrem numa sauda<;ao rCS-
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peitbsa ao velho mestre de n6s todos, honra que foi e e do magis-
, .. "tenO .

Nas paginas de A literatura sergipana, 0 culto espirito de
PRADO SAMPAIO Ihe dedicou a seguinte referencia: .

"Ao lado de BRICIO CARDOSO, 0 infatigavel jornalista que
conquistou suas esporas de ouro, fazendo-sc· desde 1110<;0 forte lu
tador pelo engrandecimento do seu torrao natal, e a 110SS0 melhor
vocabulista, levanta-se HOMERO DE-Of ,IVEIRA, no jornalis
·mo indigena".

No discurso de sauda<;ao ao ex-presidente GRACCHO CAR
DOSO, ~1O Rio, em dezembro de 1923, 0 dr. ANIBAL FREIRt~~.
hoje a homar a nome de Sergipe com 0 fulgor do sell. talento, no
mais alto pret6rio da Republica, lembrava-Ihe a silhueta de mestre,
pOl' esta forma:

. "As emo<;oes desta reuniao, em que nos congregamos, sr. dr.
GRACCHO CARDOSO, para festejar a luminosidade e a harmonia
de yossa asCent;aO, revivem no meu espirito passagens da juven-

.. ~

. tp.de na mesma terra q ue no~ viu nascer~

. Facilmente as. imagina<;6es juvenis tomam para orienta-las
padr6es que, se servem de modelo para a a~ao futnra, representam
fortes e beneficos estimulos. POI' influencia do vosso genitor, f05-
',. .". .. \ -~.

tes urn desses padrocs'para a minha voca<;ao. Nao hei de esquecer
nunc~o que representa no meu reconhecimento e na minha cstima
a as¢~ndencia exercida pelos educadores de minha mocidade. Com
.Alfredo ,Montes, Balthasar G6es, Bricio Cardoso £oi urn dos seus
guias 'espirituais. Na vida das provincias avultam esses tipos de
semeadores de ideal, enlevados na sua £un<;ao e certos dos progn6s
tieos de sua san~ao tutelar.

Bricio't~~rdoso nos ensinava hist6ria - perdoem-nle essas
evoca<;6es os que nao sao filhos de Sergipe - no amplo saUio do
Ateneu. Mas hao cram apenas essas li~oes, que fixavam, 0 curso do
pensamento e determinavam a orienta~ao final que havia de guia
10; eratt.}:, sobretudo as confidencias e expans6es entre professores
ealunos, nesta doce e milagrosa confian~a que s6 conhecem os
qll~ praticam a profissao. E aos meus ouvidos ressoam, pela voz
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enternecida de um pal, os come~os de ,"ossos triullfos em terra
estranha".

Ainda the dcdicaram sentidas e elogiosas manif.esta~()es, por
ocasiao de sua morte, ein escritos impregnados de sinccra adl11ira
<;5.0, as primorosas inteligencias de CLODOALDO DE ALEN_
CAR, JOAO PASSOS CABRAL e MORAIS DE l\L:\1EIDA.

Relembrada a opiniao de cstranhos sobre a sua. VClJcranda
figura, permita-se-me agora invoque a clos setts irmaos, no senti
do de evidcnciar que cIa nao discrepa do gran de intensi<ladc e
eleva~ao daquela. e a minha propria, a do sen "pon to final", Como
sf! comprazia em me chamar, umo. vez que Ihe fui 0 Benjamin do:'>
fjlhos.

Secunde-me, em primeiro lugar, 0 mais moc;o de todos eles,
'0 coronel MANOEL lvlAURICIO CARDOSO, espirito de gran
de penetra~ao e que exercett 0 alto comercio, nesta capital, e foi
dirctor proprietario do Jornal de Alagoinhas, na cidadc. desse
nome, no visinho Estado sulino, e prestigioso presidente cia nossa
Associac;ao Comercial, e a cuja atua<;~o i1l1primira singular relevo.

Na saudac;ao de boas vindas que, em janeiro de 1924, c1irigi\l
ao cx-presidellte GRACCHO CAH.DOSO, como interpretc das
classes conservacloras locais, externou ele a respeito de 1l1eu pai,
na sua casti<;a e brilh?-nte Iinguagem, os seguintcs conceitos:

"Bcndita alma fraterna, que ternamente me acolheste, quasi
'10 sair do berc;o, orHio de Pai, e, sccll11clando a madre natureza,
maior reake deste as lil1ha5 do meu carater, quanto· devo <::11 as
luzes do tell grande cspirito!

F oste tu que me cnsinaste a presar a verdade, a amar a justi~a,

a nao perseverar no erro, a ser, enfim, acima de tudo, equitativo
c bom, tolerantc e justo. Recolhe, pois a parte que te cabe na,
satisfa<;ao' que me domina pela honra excele desta hora mel11ora-
Yel, C111 que me e dado falar neste recanto a audit6rio tao seleto,
a tao consplcuo cidadao, interpretando todo 0 alto sentir de ttll1a
classe laboriosa e ingente, que e, por todo 0 mundo, considerada
a base angular em que repousam DS supremos destinos de todas
as nac;oes".
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fraze tIplca, mixto de lagrimas e de risos, prece do cora<;ao; a
frase al tamen te adOl"avel que, constando de cinco letras -- ".'\c1eus" r

Cluer significar por clas mesmas :-- ... A-mor, d-o~t1ra. e-xtren~os:
u-niformidac1e, s-impatia. - Do irmao, S. Cardoso".

Do seu irmao mais \'elho do que ele, 0 professor SEVERli\NO
CARDOSO, pocta de reqnintado lirismo, de cOl1lplei<;ao accntua
damente artistica, na fillura e delicadeza de seus trabalho~ intelec
tuais, teatr6Jogo e como ele tambem educador cla juvel1tucle, nao
tcnho no meu arquivo nenhuma prova material da estima que Ihe
devotava, a nao ser a recordac;ao de que, quando me entcudi. era
do sell hahito passar as domingo~" de sol a sol. e111 sna companhia.
em nossa casa, palestrando, ol1vindo cantar modinhas ao piano Oll

jogando 0 solo, em amoravel convivio e a circunstancia de que,
na Bahia, pelejaram juntos. 110 jornalismo e 110 comercio, quando
ali encetaram a vida, embora mais tarde fossem aqui politicos em
campos difercntes.

Suas innas d. A:\iELIA e d. V.:\LERIA:-\.:\ Ci\HDOSO tam
bern muito 0 distinguiam. tendo si.clo a segunda profe~sora de
frances, na Escola Normal t'Ruy Barbosa", e espirito tamhem mui
to culto.

Da cOllsidera<;ao qu~ the consagrava 0 seu irmao clesembarga
clot :YIELCHISEDECH l\L\THUSALE1VI CARDOSO, lluma ami
sack repas:::acla de afeto e gratidao, fala melhor c10 Clue tudo 0 es
pontanco convite qne Ih~ fez. para que fosse eu continual' os meus
estudos cle direito em Porto Alegre, sob sua orienta~fio, quando
adoeci gra.Ycmcnte em 1914, 110 Rio de Janeiro, e tiyc necessic1ade
de mudar cle clil11a, para restaurar a sande e ali permaneci, de
1915 a 1919 e onele conquistei, afinal em 1918, a minha Iaurea de
bacharel em direito, jit sendo promotor pliblico cia comarca de
Cachoeira.

Encaracla no seu amplo e harmonioso conjunto, ve-se (loc a
sua obra de escritor, jornalista, homcm pllblico. poeta, orador e
proicssor, sc hem qne sc consen'e ainda esparsa. em sua maior
l,artc. apresenta em cacla tl111 dos sell aspectos particularcs a maior
conex:lO C cOllgruencia com 0 todo, e teve 0 dom cia resson~Lllcia. ~-..
sexto sentido c1a inte1igcncia, peb grandeza moral que Ihc ~OllDe
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irnprill1ir, como tarefa edllcativa, atingillclo. penetralldo c con(lUlS
tando as almas.

Ai esta, em largas pinceladas, clober<;o aa ultimo anhelito, a
vida e a obra do infatigflve1 e estimado varao que foi meu pai, 0

professor BRICIO :YIAURICIO DE AZEVEDO C.ARDOSO, e a
quem me apraz ligar 0 epiteto de verdadeiro homem de bern, segun
do a unanime e cOllcludente opiniao de quantas 0 conhccerall1 c Ihc
testemunharam 0 alto apre<;o de que se tornaracredor e que foi, sem
favor, a personifica<;ao lidima da bon dade, do desprcndirncn Lo, da
ilustra<;ao, da inclependencia de caractcr c da hOllra.

Em grande relevo, em verdade, sobressaiam .. n:L sua patriarcal
e suave personalidade, esses excelsos predicados; e, para <listingui
los, 0 coevo julgamento Ihe nao regateou a inclusao na progenie
de honiens iltlstres cia nossa velha d~pa.

Sendo tlma reputa<;ao moral e lited.ria consagrada, no concei
to publico, a cuja estirna se elevara, por suas ideias e a<;6es, acrecli
to me nao haver den'amado em epitetos imerecidos, 110 sentido de
engralldece-Ia, atribuindo-lhe, a furto, a pompa de roupagens
alheias.

Se 0 meu esmaltaclo nome se conserva qucriclo e admirado.
pela pos,teridade. e porque, deiinitivamente, 0 inscrevera na galeria

. dos vultos representativos cia nassa terra, ocupando lugar de desta
que, nos anais do seu pensamento, cIa sua literatura, do seu jorna
lismo, da sua vida p{tblica e do seu magisterio.

Era a sua "cabe~a redondamente serg-ipana e inteligente", e
ostentava, de jus, a. coroa de low"os do principado tIas letras.

Nao hesitarei em afirmar, portanto, que nao foi uma lamparina
de brejo, mas Ulll astro de intensa fulgura<;ao.

o triduo (la magnifica apoteose que vem senclo tributada a
Sua sombra hist6rica e a. sua extremeci(la memoria, para Ihe co
memorar 0 centen{lrio do nascimento, si penhora, desvanece e ca
tiva it sua descendencia, e um justo galardaa aos ,;cus illcstimi\'cis
~ervi<;os ao !lOSSO ber<;o comum e a Patria, e bem assilll aos Scns
ll}Contestaveis e multiplos merecimentos.

Dispensa a importan te leg-ado moral q LtC herdou aos seus e a
Sergipe, Como aristocrata do talento, incansavel semeador de ideas
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generosas e apostolo do principio dos principios - DEUS. 0 cha
mamento a cola<;ao, no inventario de suas atividades,. na politica,
no lar, nas letras, na imprensa e, sobretudo, na catedra, por ter
sido equidosamente partilhado, durante a propria vida, em lustre
de sua numerosa prole, da "sua familia espiritual" e da cOnlunhao
a que pertenceu e a que extremamente amou' e exaltou.

Nunca the faltou a luz da fe, a f6r<;a do entusiasmo,a lealdade
aos compromissos, a devoc;ao ao trabalho, 0 amor a liberdade, a
dedicac;ao a juventude e a fidelidade ao ideal e apatria.

Ese, na aspera e acidentada ~strada que palmilhou, pela vida
afora, urzes e espinhos the feriram as pontas dos pes, nao fe-Io
inutilmente, e deixou de sua humanidade e de suas aptid6es tra\o;;
superiores e indeleveis.

Esse 0 pedestal em que assenta, na historia, 0 nome dessc ho
mem que nao conheceu fadigas na longa vida corajosa que vivett,
jamais maculou a consciencia moral formada nos ideais luminosos
da sabcdoria antiga, persollificou 0 amor das lctras, teve por unico
patrimonio a instrw:;ao, apostolisoll a liberdade e a justic;a, batalhoti
com a pena, irreduti"el dcfensora de fracos e oprimidos.



VIDA DE INTERIOR

Manoelito Campos

Se Machado de Assis escre.veu que" dormir eum modo interino
de morrer", 0 que nao contestarei.' porCJue (]uanJo e:>toll donnin
do posso ser tatuado a carvao por urn galhofeiro au roubado par
urn esperto (desaforos que s0 0 marta nao ve nem sente), 0 que
n5.o cliria tla vida no interior a romancista das "Memorias p6stu
mas de Braz Cubas"?

Ta:lvez dissesse que e uma forma de morrer aos poucos. UIlla

especi6 de suicidio lento ...
E, contudo, nao cliria senao UIDa YCrGlade dura e nua, sem usar

daquele "manto diMano da fantasia", da receita do E~a.

Porque raras, rarisssimas delades do interior do Brasil escapam
.;) pungente situa<;ao de verdadeiras necropoles de vivos!

Estados hit, como 0 Maranhao, que nao oferecem, que eu saiba.
urna s6 exce<;ao a essa triste regra g-eral.

Falando «Ie consciellcia, sci como t6da gente, que no sui do pais,
com Sao Paulo <\ irente, eterno vang-uardeiro em tudo, Rio Grande,
Santa Catarin::t. Parana. :\'1inas e 0 Estado clo Rio tel:l suas ci
dades espiendidas, magnificas, onde se \ive C0111 todo a cOllforto,
~elltindo alcgria de vi\'cr, que e 0 sal indispens[lveI para a saucle
Integral, sem l1unea ter necessidacle de il1corrC:i" 1)0 peeado de il1
vejar os felizarclos das riclentes capitais.

No norte her6ico e sofredor, sernpre esquecido de todos os
~overnos federais, exce<;ao honrosa talvez somente do dr. Getu
Ito Vargas, que dele se lernbrou urn poueo, atraves de UIlS dois
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mmistcnos, pareee de justi\a eitar-se no 1'01 das boas ,tS ('jdades
de Campina Grande, na Paraiba e Garanhuns no Estado de
Pernambuco.

Afora csses poueos oasis de progresso no deserto de tanto atra
so, 0 que existe realmente e marasmo alarmente, melancolia sem
term os, cstagmt<;ao de agua m'orta

as dias se sucedem sem a minima novidade para melhor, 1110

notamente iguais, com a {mica diferenc;a de que nos cia semana,
chamados titeis, alguns trabalham enos domingos todos hocejam.
desfiando 0 rosario de lembranc;as (lueridas do passado, ou balan
<;ancIo ambi<;oes, futuras tao dificeis de se concretizar nessa vida
sem contacto com 0 mundo ! ...

Quando chega 0 jornal ou revista amassados do correio (nao
raro tambem rctos, em frangalhos), 0 homem do interior vai ler
o que todns ja leralll, vai saber das l10viclacles que ja tern os cahc
los brancos, enfim, sempre retarclatario nas coisas do progesso,
coitado, nunca toma assento na primeira mesa do banquete da fe
licidade, como urn misera.\'el passageiro de terceira cIasse na amar
gurada yiagem entre 0 bi;~r<;o e 0 tll111ulo ...



o BAIANO CALDAS JUNIOR

VIANA MOOG

A 1.0 'de outubro de 1895 Porto Alegre devia ter amanhecido
sobressaltada, ter vinda para a rua desde a madrugada, vibrar, al
voro<;ar-se e prestar aten<;ao a tudo quanta estivesse por ocorrer.
Por que? Por uma razao muito simples; aquele dia estava destina
do a tornar-se hist6rico para a cidade e tambem para 0 Rio Grande
e tambem para 0 Brasil. Entretanto, aquele dia correu como os de
rnais na pacifica capital de estilo a<;oriano: nao houve missa campal,
nao houve cavalhadas, nao houve desfiles. Ninguem parecia, em
meio a pasmaceira e a rotina de superficie que se seguin it revolu<;ao
de 9~, h'aver prestado grande aten<;ao a uma peql1ena novidade que
se ia tornar hist6rica: 0 aparecirnento do "Correio do. Povo" sob
a dire<;iio de Caldas Jun ior, urn nome mais au menos estranho ao
Estado.

Que importancia podia ter afinal de contas na vida da provin
cia urn novo jornal que nao se propl1Ilha a atacar 0 governo, que

. nao se propunha a apoiar nem ser apoiado peIa oposic;ao? S6 rnes
rno U111 louca varrido, urn vis10nario, um sonhador inteirarnente
alheio as realidades riograndenses podia pensar em tumanha extra
vaganda. Ora, urn jornal nern rnaragato nem repubIicano no Rio
Grande! S6 mesmo a urn sonhador podia acudir tal disparate. Aqui
la positivamente nao ia agradar a ninguem, assegl1ravam com se
guransa e firmeza os homens praticos, que sempre sabem como
cOnstruir a sua casa mas nunca se detem a pensar como se pode
cOnstruir melhores mundos.



-180-

Com que entao 0 Rio Grande apenas saido dos horrores cia
guerra civil, todos os 6dios ainda vivos e longe de cicatrizar, iria
dar importancia a um jornal l1eutro? Era s6 0 que faltava. No Rio
Grande, ou se era de um partido ou nao se era nada. Estava bem
que se fundasse um novo jornal, mas para tanto era preciso dcsde
logo dizer ao que vinha: se para desal1car 0 governo, se para esca
char a oposic;ao. Fora disso nao havia salva<;ao. Keutro e que l1~O

podia ser. Neutro no Rio Grande s6 baiano.
Nisto tinham t6da a razao as homens praticos da provincia:

Caldas Junior era baiano. Nao por· que tivesse nascido na Bahia,
mas por que nao nascera no Rio Grande. Nasccra em Scrgipe. Vie
ra para 0 suI Ila cauda dessa falal1gc de bachareis, jornalistas e le
trados nortistas, descendentes de senhores de cngenho, que com a
aboli<;ao da escravatura, 0 advento da Reptlblica e a decadencia do
Brasil patriarcal foram compelidos, pela ruina da civilizaC;ao ac;uca.
reira do norte, a deixar a sua terra e a sua parentela e a casa dos
seus pais, como se diz no Genesis, em busca de melhores paragens.
E, trazia, como os outros, uma parcela cia missao qne a Republica
confiou aos filhos espiritllais cia escola do Recife: irradiar pelo
Brasil, como professores jornalistas.. como juizes e promotores,
o espirito das civilizac;6es mais cultas e estratificaclas de onele pro
vinham.

Se para a maioria destes as lutas em que se clessangrava 0 Es
tado. os 6dios que 0 dividiam nao tinham sentido, menos 0 tinham
para Caldas Junior, sergipano ate no fato de conciliar no seu ton
peramen to de forte, a indole agressiva, panfletaria, aspera e pole
mistica dos llordestinos com a brandura impregnada da erudic;ao
e do humanismo dos baianos.

Nao, ele nao acredita 110 dilema de que para ser alguem no Rio
Grande era preciso tornar-se antes de tudo maragato ou picapau..
apeIido dado respectivamente aos partidarios do Partido Republi
cano e do Partido Federalista, aquele chefiado por Julio de Casti 
Ihos e este par Gaspar da Silveira Martins. Pdo contrario, e 0 pri
meira a pressentir a nova mentalidade que anseia pela paz social
que possibilite ao Estado 0 pleno desdobramento de suas imensas

possibilidades. ~Ie e dos poucos a tamar conhecimento dos fatos
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novos: do florescimento da lavoura, do brotar cia industria e do
comercio; da prospericlade crescente das regi6es coloniais, para
as quais, como para ele, as Iutas clos particlos sig-nificavam muito
pouco 011 quase nada em 5i mesmas e que s6 ansiaval1l par paz e
justi<;a, em cujo clima pudessem amaclureccr as suas aspira<;6e5
de requenos burgueses progressistas pouco intcrcssados em tomar
de' empnSstimo 6dios c ressentimentos a que, como imig-rantes au
descenclentes de imigrantes;, sempre se COnSCfyaram alheios.

Caldas Junior nao se enganara,Comprccnclera os anseios clo
novo Rio Grande melhor do flue ninguem. Dai a receptiviclacle, a
simpatia e 0 entusiasmo com que 0 "Correio ·clo Povo" £oi sendo
acolhido pela inclllstria, pelo comcrcio. pela pecuaria, pela lavoura
e pdo proktariado no Rio Grand~. Mas Caldas Junior nao seria
um verdadeiro sergipano, U1l1 filho espiritual cia escola do Recife,
se nao se voltasse tambem 'para os problemas da nossa cultura,
para os quais, ja tanto haviam contribuiclo gringos e baianos, os
verdadeiros mcstre-escolas cia provincia, que fora antes deles em
materia de instru<;ao e cultnra, tlma das mais atrasadas do Brasil,
senao a mais atrasa<la de todas.

Isto tambem Caldas Junior tinha previsto. A propor<;ao que 0

Correio do Povo" vai abrinclo caminho e se firmando it revelia das
resistencia da intolerancia e da incompreensao, vao se ampliando as
suassec~6es destinadas aos problemas da inteligencia e cia cultura,
sem os quais a prosperidade, 0 progresso material sflo simples
acontecimentos cartagincses sem maior significa<;ao. Jaagora, poe
tas, escritores. cientistas, nao mais precisam emigrar, n~tO 111ais pre
cisam fazer protestos de apoio incondicional aos particlos para se
realizaram nos dominios clas respectivas voca<;6es. La csta 0 "Cor
reio do Povo" de portas escancaradas it colabora<;ao de todos, ani
manda-os estimulando-os, sem illdagar de snas origens partidarias,
de snas crenc;as e de suas convic<;6es. .

Eu, por mim, tenho para com 0 "Correio do Povo", sob este
aspecto, uma divida irresgatavel. Banido em 1932 para 0 Amazo
nas, vencido e amargurado, n Ul1ca poderei esquecer de que foi em
suas colunas qne ellcontrei abrigo para os meus primeiros artigos
de exilado, com os quais, ao mesmo tempo que realizava 0 apren-
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dizado da literatura. ia entretendo a agradtrvel ilusao de nao estar
de todo e irremediavelmente separado daquilo que me era caro.
Desde enUio nunca mais terni 0 exilio ou 0 ostracismo. Piquei sa
benclo que no exilio ou no ostracismo sempre poderei contar, COmo
ate aqui tenho contac1o, com aquelas sagTadas colunas atraves das
quais e um prazer para todo 0 riograndense do suI comunitar as
suas 1l1ensagens a terra e it sua gente.

Depois desses longinquos tempos de Amazonas, tnuita agua
tcm 0 Amazonas, como 0 Guaiba, levado para 0 mar e, fclizmente,
nao me tem faltado jornais e editores para aquilo que escrevo. Meus
artigos e ensaios ja os vi em letra de forma em quase todos os jor
nais do Brasil e traduzido para 0 ingles, para 0 frances e 0 cast~- .
lhauo em jornais de mai~)r tiragem do que 0 "Correia". 1-1a5 mes
1110 quando publicados por '~La prensa" de Buenos Aires, ou no
"New York Herald" de ~ova Yark em edi~()es <Iue alcan<;am nos
quatra cantos da terra milhoes cIe leitores, 11unca me dao tanto,Pra
zer como quando os vejo resplalldescer, mesmo massacrados pelos
meus cordiais inimigos cia revisao, nas paginas do "Correio do
P " " I P " "C _." " CI ., S' Mavo ,em "a rensa .. enl ntlca, no lflstlan . Clence i 0-

nitor" au no "Ne,v York Herald" eles podem ser lidos por cente
nas de milhares de pessoas para quem eu nada significo e que nada
significam para mim. No" Correio do Povo" eoutra caisa, Quando
me encontro em suas colunas e como se estivesse de visita aos meus
velhos amigos e conterraneos, discutindo e amuando com eles, ao
pe do fogo, entre dais al11igos. ali no canto do galpuo.

Por isso e que nao quero passar em silencio 0 cincoentenario
do "Correia". Para os que fazem da pena a seu instrumento de
venturas e de suplicios e nela acreclitam como instrumento de des
tina<;ao social, e UI11 cincoenten{lrio cheio de sugestoes. Lembra a
maravilhosa aventura, a espantosa temeridade de Caldas Ju11ior,
fundando, ha meio seculo: num Rio Grande fragmentado em parti
c10s e fac<;oes, t1l11 jornal que se propunha ficar e ficou, it margem
de uns e de ontros, para melhor servir aos interesses do Estado.

Desta icleia, incompreensivel para 0 tempo em que surgiu, nas
ce 0 nosso i, Correio", destinado a ter 110 futuro uma influencia e
U1l1a repercussao que nao tern feito senao crescer, influencia e re~
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ercLtssao com as quais 0 seu mesmo fundador talvez nao tivesse
p" . I'" . d d fcontarIO. Tanto pode a lI1te 1ge1lcla a servl<;o e uma vonta e orte.
Pela primeira veL no Rio Grande do Sui apareciaum jornalista
isento de paix6es, com 0 culto en1smico da neutralidade e da con
ciliai;)o fazcndo cIa sua f1.1n<;8.0 uma magistratura, do seu jornal urn
eSLdtrio das melhores e mais altas aspira<;6es cla nossa gente.

No entanto, ba sempre qualquer coisa de melanc61ico no desti
no de ilrn jornalista. Dando tada a sua inteligencia e tacia a sua vida
a"o comenbrio clos fatos de cada dia, esquecido de si mesmo, rara
mente consegue impor 0 nome it posteridade de modo definitivo. Os
artigos mais sensationai,,; passados os anos, deslocados do ambiente
c das ciicunstancias que Ihes possibilitaram a sucesso, ..dificilmente
conseguem interessar uma segunda vez. Henri Fouquier foi a glo
ria do seu tempo. Escrevia diariamente varios artigos. Quem ainda
o !era nos dias que correm? E quem ainda lera as artigos desses ..
gra.lldes jornalistas que foram VeuiIlot, Carrel Herve, Emile Gi
rard in ?

Nao hi porem necessidade de buscar exemplos Ii fora, quando
em casa temos aura de lei. Para que melhores exemplos do que a
esquecimento que se fez sabre a obra de jornalistas como Alcina
Guanabara, Quintina Bocayu~a, Julio de Castilhos, Carlos de Laet
.e os 110SSOS grandes gringos do Rio Grande, Zambecari, Rossetti e
Carlos von Kosseritz?

Caldas Junior, felizmerite, Iigando 0 seu nome ao "Correio do
Povo", como Edmundo Bittencour ligou a seu ao "Correia da Ma
nha", infundindo-Ihe a propria alma, pade fugire fugiu a me1anco
lica contingencia. Nao se pode falar em "Correia do Povo" no Rio
Grande do Sui sem que uma irresistivel associa<;ao de imagens e
ideias nos traga a retina da memoria, 0 nome, a figura e a imagem
de CaJdas Junior. Que as palmas, que as glorias e as triunfos <hue
o futuro ainda reserva a perenidade do "Correia do Povo" confir
lllem os votos da minha, da nossa gratidao, amemoria do grande
pioneiro. .

.
Transcrito do "Correia da Manha", do Rio de Janeiro

,.



RELIGIAO E PATRIA

Discurso proferido, na velha Escola Normal, hoje Instituto
Pedag6gico Rui Barbosa, aos 2 de setembro de 1943, pelo acad€:
mico-Conego Domingos Fonseca - professor catedratico do es
tabelecimento em apre~o

Tenho 0 prazer indiziveJ de falar-vos, normalistas, e YOU de
senvolver, nl1ma palestra simples e despretenciosa, 0 tema sl1bli
me-Religiao e Piltria -

Quero incitar-vos todas para a cren~a e para 0 civismo, ja que
se nos apresenta ensejo tao agradayel, pela comemora~ao- nesta
·semana de loas - de mais urn aniversario, a 7 de setembro, da in
dependencia do Brasil que vive unido e intangh-el, forte e feliz,
com as hen~aos dadivosas do Onipotente e 0 labor fecunclo dos
brasiJeiros.

Duas grandes ideias sublimam 0 espirito humano: religiao
e patria; dois grandes sentimentos se aninham no cora~ao do ho
mem : 0 amor a religiao e a pittria. Consoante as sagradas letras,
criou 0 Etcrno ao homem; este re£1ete em S'i e eleva () cora<;fLO
para aquele que the der;a 0 ser, adorando-o com enlevos de arnor
e admira~ao; obserya as marayilhas do mundo fisico e do muncio
moral, cultuando a natureza e a sociedade que demoram ante ele,
com a sua bel eza e realic.lade de suas grandezas.
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Eis 0 homem cultuando a religiao e a patria.

A religiao e ° liame sublime que nos une ao Criador.

"E, no dizer belamente expressivo de Clementino Contente, a
rna-is palpitante das atualidades; e a necessidade mais sentida; e
o clever mais sagrado".

Nascemos? E ela nos da logo uma origem real - descendl"
mOS de Deus. Crescemos? E ela nos eleva a alma as altas regioes
cia inspira<;ao e do racioc1nio. Sentimos? E eia nos propina a am
brosia do amor, dando-nos os gazos incomparaveis da familia.
Pel1samos? E eia nos fala do Ceu e da Natureza, de Deus e do ho
mCIn, Sohemos? E ela nos ensina 0 b<ilsamo para acalmar as do
res, dando-nos corag-em e resignac;ao, fazendo que brilhem nos
sofrimentos os meritos para a nossa gl6ria. Chegamos it velhice?
E cIa nos ampara, renovando"nos a existellcia com a vida da grac;a
e com as divinais promessas. :Morremos? E ela chega ao nasso
tumulo enos conforta, dizendo; tua e a moracia do Ceu, que nao
da terra; eleva-te e vai em busca do ten Criador.

Por tudo isso, em qualquer eventualidade da vida, nunca pode
mos esqueeer a ideia de religiao dentro em nos. Ela chega, portan
to, aos primeiros albores cia manhii cia nossa vida, vela eonoseo em
o nosso ataude, em demanda do Alem; guia-nos ao seio glorioso
de Deus. Esta em todos as pOYOS, quer barbaros, quer civilizados,
grandes au pequenos, armadas ou inermes. Quereis ve-la? Interro
gai as Nac;6es. A Europa t6da se levanta, mostrando os prodigios
do Cristianismo. A America inteira conhece-a como a rainha dos
coraC;6es. Todo 0 universo decanta as g16rias do seu passado e do
seu presente, vaticinando os triunfos do seu futuro.

A grandeza do individuo se afere pelas cintila<;6es preciosas
do espir.ito e pelos impulsos benditos do corac;ao. Tanto os indi
viduos como as na<;6es tem fome de verdade e sede de virtude; e a
110Ssa religiao e verdade e virtude. Amemo-la, ciente e conseiente
mente, pois que, segundo a expressao de Alexandre Lobo, e 0 pri
tneiro, 0 maior e 0 m~is universal recurso e amparo a fraqueza do
homem.

Despreza-Ia e suprimir os alieerces da sociedade humana.
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Amar a t:eligiiIo. cis 0 primeiro dos 110SS0S deveres. clos quais 0

segundo e amar a patria.
Escutai-me. l'intando a cores vivas 0 painel lindissilllO do

torrao llat'll, Joaquim Sfanuel de Macedo assim come<;a: "Um
cdebre pocta polaco descrevendo em magnificos versos uma flo
resta encantada do seu pais, imaginou que as aves e os animais ali
uascidos, se par acaso longe se achavam, quando sentiam aproxi
mar-se a hora de sua morte, voavam ou corriam e vinham todos
expirar a sombra das {tn'ores do bosque imenso ollele tinharn nas
cielo. 0 amor da patria nao pode ser explicado por l1luis bela e deli
cada imagem. Cora~ao sem arnot e urn campo irido. quase semprc
ou sempre cheio de espinhos e sem uma unica flor que nele se abra
C 0 amenize. Haveria somente um homcm em quem palpitasse co
ra~ao tao seco, tao enregelado e sem vida de sentimentos - 0

homem que nao alllasse 0 lugar do seu llascimento". Ao meditar
mos esses verbos sumamente elo<]uentes do saudm;o escritor, nos
vem t6rridas aos l{tbios p'llavras torrcntosas que dizem tal qual
mente 0 que sentimos de <.lmor patrio.

E uma verdade; sem p{Ltria, nao hi sociedade; sem sociec!ade,
nao hi familia,sem familia nao hi individuos; sem individuos nao
hi religiao; sem religiao, tudo nada vale. Des-que aparecemos no
mundo moral, ou melhor, racional, nos vem it mente a ideia de pa
tria e de amor pitrio. E e natural. 0 sentimento de patriotismo
vem insito, Ingenito ao individuo; e uma ila<;ao logica de sua exis
tencia, e, se hi aberra<;6es, nao 110S destroem a regra, nem sequel'
lhe abalam os inconveliveis fundamentos. Manuseando a hist<'n-ia
dos tempos que se foram, ate a epoca hodierna, nao ha uma p£tgina,
onde se nfto perceba a existencia do amor it patria.

Desde os prim6rdios da criatura racional ate a ocasiao em que
ela vig-e, existe uma cadeia de clos ininterruptos tao estreitamente
unidos que, fora acllmulo de Calt111ia afirmar que a i<leia patria ora
vivia, ora ressurgia, ora amortecia. Nao! La um, la outro poderia
extrair do cora<;ao c5te santo amor, mas nem por iS50 os clos Ja
cadeia se alteravam,. se alteraram e se alterarao jamais. pois que,
enquanto houver homem, haven\. patria e cnquanto hOllvcr patria,
havera adoradores da pitria.
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£ assim e, porquanto « a patria nao e a terra, l1aO e 0 bosque,
o rio, 0 vale, a montanha, a {trvore, a bonina; sao 110SS0S afetos que
esses objetos 110S recordam na historia da vida; e a orac;ao ensinada
a balbuciar pOl' n05sa mae; a lingua em que ela, pela primeira vez,
disse: meu filho; e 0 compIexo de familias enlac;adas entre 51 pelas
)-ecordac;oes. pelas crenc;us e ate pelo sangue," assim 0 disse A.
Herculano-

/\. patria e UlU conjunto menos fisico do que moral, en Ii al

gures.

"Nao ha nacla tao forte como 0 sentimento da patria, nada tao
cego como a afei\ao apitria : nosso ninho, n05SO lar, nosso templo,
nosso sepulcro, 110SS0 preterito, nosso presente, nosso futuro, terra
de nossas nostalgias e ceu de nossas esperanc;as."

o amor a p{ltria e a religiao estao estrictamente unidos como
o corpo ao espirito, os raios ao mesmo centro; os ramos a mesma
arvore. Nao se podem separar. A ideia religiosa e 0 clemento pn
mordial da ideia de patria.

Quereis a prova? Observai a historia dos antigos povos; es
ludai a Asia, a Grecia e Roma; acima do amor a terra, eles tinham
amor ..aos deuses. Era-Ihes como divisa - pro ads et foeis - pelos
altares e pelos lares. Tais sentimentos eram profundos entre o~

pagaos. Troia esta proxima a ser tomada, e· Eneias, em meio as
enormes chamas, salva os penates, consigo conduzindo-os. Roma
paga perscgue os crishios, por nao quererem adorar os idolos. Em
todos os tempos e em t6das as partes se acham unidas e vivificadas
llum mcs1110 amplexo as ideias de religiao e patria. "Separa-Ias?
e'<:c1amava pranteado orador, mas, quando da patria sc separa a
rcligiao, como e que 0 soldado poder{l ter pela sua bandcira aqueJe
culto que e a base do espirito militar? A bandeira teve sempre uma
significac;ao religiosa. Desde a aguia de Roma ate ao labaro de
Constantino, desde 0 penc!ao das antigas republicas ate os estan
d;;l.rtes de nossas cidades, nao houve Ul11a bandeira que nao tivess('
toC'ado os al tares, q ne nao ti \'esse recebiclo as benc;aos da religiao."

Nao hi povo sem Deus; nao ha povo sem pitria. Deus e ;\
.Ima da religiilo e tambem e a alma cIa patria.
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. Cultivemos a religiao, que a nossa te nao e contraria ao amor
patrio. A fe regenera as na<;iJes e as faz triunfar dos seus inimio.os'" .
A quem se deve 0 descobrimento do Brasil, senao a fe crista que
inspirou 0 genio navegador do imortal lusitano Pedro Alvares
Cabral?

A quem se devem as primeiros progressos do Brasil senao
aos destemidos e valorosos jesuitas que deram a vida a Deus em
terras brasileiras? A quem se deve a paz e a unidade do Brasil,
senao a religiiio - serenadora e unificadora dos cspiritos - que
assistiu aos seus primciros vagidos c 0 fez crescer forte, rico e ma
jcstoso? E 0 pedestal de nossa liherdade mai:=; do q Lte cent('II,iria
nao esta cimentado pelos socerdotes da fe? Que fizeram entao os
padres: Roma, Souto, Miguel Jaaquim, AnteJllio Hemiques, Pedro
de Sousa, Tenorio Teotonio, Antonio Pereira de Albuquerque,
frei Cancca e muitos outros, senao selar com 0 sanguc e 0 heroisl11o
o testemunho do seu amor ao Brasil?! Pelo conseguillte. que fazer
mos, cientes que. somos da sublimidade da religiao e da patria ?

Somente trabalharmos - dentro da orbita de nossa possivel
operosidade - por adquirir ainda mais 0 elevado sentimento dos
que sao crentes e patriotas. 0 nobre feito que se vai memorar a 7
de Setembro, e urn atestado solene e soberbo de amor a Deus e a
patria. Aquela voz varonil que, as margens modestas e poeticas
do Ipiranga, cantara 0 hino salvador - Independencia ou Marte
era a voz do crente e patriota.

Queridas normalistas! Amemos 0 Brasil. 0 bam patriota e
aquele que ama verdadeiramente a sua patria. Ama-a de verdade
todo aquele que cumprc 0 seu dever, cada urn na esfera de suas
atividades. Sede mais patriotas, conseguindo 0 apcrfei<;oamento
do proprio eu, tornondo-vos uteis a familia e a sociedade, sacri
ficando-vos e dando-vos, ate, em holocausto se precise for, pelo bem
comum - a grandeza e a salva<;ao da patria.

Precisamos de tel' urn ideal. Niio e 0 ideal que forma as icJeias;
as ideias e que formam 0 ideal. Ingenieros disse: "Nada se deve
esperar de quem entra na vida sem se entusiasmar por um ideal;
Aos que nunca foram jovens, parece desvairado todo sonho; e
precise adquirir a juvcntude, e sem ideal, nao e possivel adquiri-la".
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Tendes em vos todo 0 vigor, t6da a gra~a e t6da a poesia da
iuventude. Seja 0 vosso magno ideal - ilustrar solidamente a in
teligencia e plasmal' fortemente 0 cad.tel' - para poderdcs traba
Iha1' pOl' ,,()s e pela pit tria brasileil'a.

Sim; nesta hora, em que 0 direito da for~a quer, debalde, so
brepor-se ~l f()rc;a do direito; nesta hora arnarissima, par que passa
o mundo - a hora mais apocaliptica da sua historia -- tenhamos
fe em Deus e rezemos; tenhamos amor ao Drasil e trabalhemos.
Sejam minha:-; ltltimas palavras a expansao do meu amor a pittria.
Brasil, como eu te adoro! Em ti vejo a luz do <:spirito que efecun
da; a probidade que e sem raias; a intrepidez de teus filhos, que
se nfw mede, e a maior gloria que adquire urn povo - a mais pre
ciosa margatita que exorna a tna coroa - 0 heroismo. POl' que te
nao hei de aIllar entao? Se foras somente a terra que te pertence,
as florestas que tu dominas, as rios que em ti existern, as minas
que te enriquecem, en nao te renderia 0 preito do meu amor profun
do e incondicional.

115, otltrossim, nossos pais, parentes e amigos; es 0 povo que
produzistc e prod\1zes; es 0 direito que nos guia, corrige e salva
guarda; es a lingua que veicula as 110SS0S pel1Sameilto~ e espelha
C'. alma de nosso' povo; es a religiao que nos aben<;oa para a terra
enos santifica para 0 ceu.

Brasileiros !

Saudemos todos nos - neste instante de vibrac;6es patrioticas
- () glorioso pavilM.o nacional.

£le e toda uma pagina brilhante, onde se acha escrita a histo
ria toda de 'um povo. 11 que a bandeira e a patria. Quando se
hasteia no frontispicio das escolas, e a patria que ensina. Quando
treme no cimo das fabricas. e a patria que trabalha. Quando se des
dQ})ra nas fIechas da;s catedrjlis, e a patria que reza. Quando des
cansa no ataude do soldado, e a patria que chora. Quando flutua
nos tnastros dos couraGados, e a patria que vigia. Quando se arvora
nas asas do aeroplano, e a patria que ascende a gloria. Quando
tremula ao vento da guerra e it fuligem da polvora, e a patria que
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se defende. Quando, depois de arrancada, balan<;a na posi<;ao con
quistada, queimada pelo fogo °e esburacada pelas balas, e a pattia
que canta 0 epinicio do seu triunfo.

Salve, bandeira do Brasil!

T. dito



WHITMAN, POETA UNIVERSAL DA AMERICA

J. A. Nunes Mendonca
~

o cantor da America e do Futuro

Walt Whitman, 0 Cantor da America e do Futuro, foi, ao mes
mo tempo,. urn poeta essencialmente americano e profundamente
universal. Em seus poemas vive exuberante a America livre e
forte cuja voz ouviu e fixou nos seus adoraveis cantos, e cujo fu
turo anteviu na visao esplendorosa do Movimento e do Progresso.

Willl Durant, escrevendo sobre ele em "Grent Men Of Lite
rature'~, nos fax notar que tao fielmente viu e cantou 0 Novo Mun
do que "se totnou nao somente 0 poeta da democracia e da America
como, pela sua grandeza dalma e universalidade de visao, 0 poeta
do mundo moderno".

Suas obras, como as de Bernard Shaw, esse velho que todo
nfundo ama.e admira, nao perderao nunca a atualidade. Escritas hci
algumas decadas passadas, parece 0 terem sido hoje, pois refletem
admiravelmente 0 espirito do nosso tempo· e podem muito bern
servir de verdadeiro evangelho de beleza e humanidade para as
atuais geca~oes.

o artista, como disse Gustavo Le Bon em suas "Leis Psico
16gicas da Evolu~ao dos Povos", traduz, nas suas sinteses, a alma
de uma ra~a e de uma epoca. Whitman, por~m, como artista ge
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,.i;:J que foi, traduziu nao somente a alma da sua ra~a e da epoe .•
em que viveu, mas, tambem, da futura ra~a que esperava surgir
na vasta e ainda infante America, escrevendo, para ela, a poesia
magnifica do futuro.

Armando Vasseur, ao prefaciar a sua tradu~ao castelhana dos
poemas de Whitman, chama-lhe 0 "evangelhista del Continente
en formacion, creador de valores nuevos, heroe, profeta y cornpa
nero de los hombres. Guia de los guias, consolador de los afligidcs,
panico de los despotas, mara"illa de los ninos, encanto de los j6
venes, amigo de las eSi)osas, consejero de los padres, glorificador
de la vida y la mnerte."

Afim de criar a poesia da America e do Futuro, Whitman
teve, primeiramente, que libertar a Poesia dos velhos e tradicio
nais canones europeus, da metrica medieval, das ret6ricas e re
gras estreitas e rotineiras. Isto feito, escreveu a poesia que e a
expressao viva e potente do jovem Continente que prepara 0 seu
futuro para se afirmar, perante 0 Mundo, 0 Continente da Paz, do
Trabalho e da Solidariedade.

Ao ler os seus poemas, admirados diante do arrajo de seus
pensamentos expressos com encantadora simplicidade, nos vern a
mente 0 conceito de Stendhal: "So uma grande alma se atreve
a ter estilo simples."

A poesia de Walt Witman, alem de tudo, possue vasto e com
plexo sentido humano. It uma rea~ao contra os valores esgotados
do final de uma epoca que teima em se defender, arquejante, na
ilusao de que sobrevivera.. It 0 canto audacioso, 0 canto revolu
cionario de um mundo mais humano, de uma realidade mais es
piritual e mais nobre, de uma vida mais bela, mais profunda, mais
simples e mais liberta; de uma ra~a forte, sadia e feliz ..

"Oh America! porque constrois para a H umanidade,

eu construo para. ti !"

I hear America singing, disse He.
Ouvia a America cantar pelas vozes de seus filhos, de seUS

homens simples, daqueles que constroem a grandeza e 0 esplendor

materiais de uma civiliza~ao; pela voz dos lavradores, pescadores,
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rnarinheiros, ferroviarios, mineiros, guarimpeiros, vaqueiros, sa
pateiros, marcineiros e ferreiros; de todos os homens humildes
e laboriosos, rusticos e simples, daqueles que, da madrugada ao
entardecer e do entardecer a madrugada, lutam e realizam.

Era esse 0 canto que ouvia Walt Whitman: 0 homem lutando,
amando, sofrendo e se afirmando em todos as recantos; 0 homem
construindo nas grandes colmeias do trabalho e tambem nas mo
destas oficinas e tendas ; a America cantando atraves 0 afan de seus
homens, as atividades de suas industrias,(l) 0 movimento de seus
rios, de seus barcos, locomotivas e dolentes carros de boi ...

:It que a America se revelou, desnuda e deslumbrante, na sua
reaHdade grandiosa, ao seu paeta, aa paeta magica que iria fixar a
sua voz e tornar-se seu Cantor.

o arnor de Walt a America encontra similar, em intensidade,
no culto que dedicou aPolonia 0 bardo polones Adao Mickiewiez.
Mas, 0 amor de Mickiewiez a Polonia 0 faz odiar a Russia, a gran
de na~1io de Lomonosov, Puckkin e Kostantino Romanov, de Go
gol e Tolstoi, enquanto que a de Whitman a America nao 0 impede
de chegar aaceital;ao universal de todos os povos. Devemos ter em
vist?-, porem, que a Polonia tern sido humilhada e oprimida, 0 que
nao sucedeu ainda a America que, livre e poderosa, cresce e se ex
pande. 0 culto do Mickiewiez a Polonia e urn desabafo e urn des
agravo. 0 de Walt a America eurn hino a for~a e a juventude espi
ritual de urn Continente que nao conheceu ainda a derrota.

Como poeta universal que foi, 0 vate imortal da America can·
tou t9dos os continentes, todos os paises, civiliza~oes, climas,
mares, costumes e cultos; todos os tempos e toda a terra.

Foi a Cantor, inspirado e livre, da America e nao s6 da Ame
rica como do Mundo.

. s' (1) Whitman nao se insurgiu contra as frutos do evolu9ao. Antes, chama a
d

1
masmo poeta da evolus:Oo. Sabia que 0 homem nao se deve rebelar contra 0

dasenvolvimento e 0 progresso. 0 que tern a f;'zer e espiritualizar os valores
d~ p~esente e fazer 0 mesmo crqueles que foram surgindo como fmks amadureci·

S a evolu!>,oo humana.
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o cantor do Homem e da Vida

Fedor Dostoiewsky, 0 angustiado romancista do Pais das
Estepes, teve urna das rnaiores visoes subjetivas do hornern. (2)
Whitman urna das mais amplas visoes objetivas dos homens e da
vida dos homens, visao em tudo digna da que Benedito Spinoza
tivera de Deus e da unidade universal.

A obra de Walt nao e a de urn romantico introspectivo nero
a de um desinteressado pelas questoes humanas e sociais. Se ao
seu conterraneo, 0 novelista Natha.niel Hawthorne, se pode acusa,
de indiferen~a pelos problemas humanos, a Whitman tal acusa~ao

nao pode ser feita, pois sua obra nao e outra cousa senao a reali
dade humana transfeita em versos, a vida dos homens vivida pelo
poeta atraves de sua identifica~ao com todos os seres, atraves 0

arrojo de seu ideal de compreensao humana e de afei~ao fraternal
para com todos os homens. It certo que ninguem fixou com rnais
ternura e exalta~ao a beleza dos campos e das montanhas, dos
rios e das estradas livres, das folhas de erva e das estrelas. Mas,
o sentido mais forte de sua obra e justamente 0 sentido humano;
o homern e a vida.

Em seus poernas canta 0 hornem e a vida com ousadia, com
arnor, com liberdade. Exalta 0 hornern e a rnulher sadios e livres,
o sexo e 0 arnor ernancipados dos preconceitos ridiculos, dos ta
bus antiquados e do puritanismo hip6crita. Cantou 0 arnor e 0

sexo como for~as poderosas de atra~ao e fecunda<;ao.
As alegrias da carne fazern parte de seus cantos como rnani

festa~oes naturais do hornern e da vida, como fontes perenes e
eternas de renova~ao.

Entretanto, Walt olhava 0 arnor pOl' urn prisma diferente:
cantava, nao apenas 0 seu' arnor, as suas paix6es, mas, 0 Arnor

universal, 0 arnor de todas as criaturas, 0 amor de tudo que vive
na natureza. POl' isso os seus cantares atravessaram os anos e

• . -. psico-
(2)Nielzsche julgou Dostciewsky acima de Stendhal no tocanta a VISCO

16gka, no que estamO$ plenamenle de acordo.



-195-

chegaram a nos frescos e palpitantes de vida e de atualidade; por
isso re£letem tao profundamente 0 espirito do nosso tempo, e con
dizem tao bem com 0 ideal dominante de solidariedade humana.

o arnor e a carne continuarao os motivos mais fortes e mais
sedutores das glorificac;oes humanas, serao sempre 0 leit-motiv
da estetica e da vida, porque sao instinto e espirito ao mesmo tem
po, e constituem necessidades que dizem de perto a felicidade

nossa.
E em vilo que alguns artistas tentam abandonar esses velhos

temas, como inutil fOra aos ascetas de outrora, a rea~ao contra
a carne: quanta mais fugiam, mais pr6ximos deIa se encontravam.
E que Sulamita e eterna. Eterno e 0 amor. 0 homem nao precisa
Eomente do pao, necessita tambem das cousas do espirito.

o Amor, a Alegria e 0 Sofrimento sao caminhos para Deus.
Debalde urn Paphnuce reage contra a For<;a de Deus, porque o.amor
erealmente a F6r~a de Deus espiritualizando e eternizando a ma
teria e a vida.

para que fugir dos valores reais da vida se fora deles nada
.construiremos de born e de util para nos ou para os nossos seme
lhantes? A nossa fe no futuro tern que ser baseada na espirituali
za~ao de todos os valores que constituem 0 comp1exo da natureza
humana, entre os quais figura em primeiro plano, 0 amor e 0 sexo.

A poesia de Whitman e a sublima~ao dos sentidos e dos ins
tintos, dos desejos do homem e da mulher, do amor, do amor, a
que a ciencia moderna crismou com a dureza de seus nomes,
mas que sera sempre 0 milagre infinito dos poetas, tl essencia da
natureza humana, 0 alfa e 0 omega da Arte e da Vida.

A Whitman nao importa analisar 0 amor, como 0 fez 0 amar
go Schopenhauer, nem sabre He tecer abstras;oes sentimentais.

Byron confessa que 0 amor the ensinou a melancolia. Whit
~an, ao contrario, encontra nele 0 prazer divino, a alegria mais
llrofunda, a satis£a~ao mais completa.

"Eu sou Walt Whitman, urn cosmos, um filho de Ma.;
nhattan.
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Turbulento, carnivoro, sensual, que come, que bebe,
que procrea.

(Nao um sentimental, nao um desses seres que se jul
gam acima dos homens e das mulheres, ou isohidos deles).

Nao sou modesto nem imodesto."

Para Walt Whitman tudo tinha valor: nos motivos mais sim
ples, nos motivos que a outros poderiam parecer banais, nos fatos
da vida de todos os dias, ele via a mais pura, a mais sensivel beleza. ,
extraindo deles 0 material de seus cantares.

Confirmou, assim, as palav:as da Ralph Waldo Emerson:
"para 0 poeta, 0 £i16so£o, 0 santo, todas as cousas sao caras e sa
gradas ; todos os acontecimentos, proveitosos; todos os dias, san
tos; todas as pessoas, divinas."

Whitman nao buscou, como Dante, Milton, e tantos outros,
os grandes temas. Seus temas. sao tirados da naturalidade espon
tanea da vida. Dai a incompreensao dos criticos de seu tempo, que
nao concebiam que "a realidade £osse poetica, nem que a poesia
fosse uma linguagem expontanea para as almas transbordantes
de vida".

Ao ler, em "Possessos", aquela cena em que Chatov se exalta
diante do "segredo do nascimento de urn novo ser", diante da
profunda beleza da procria~ao, e, ao mesmo tempo, notar a frieza,
a indi£eren~a daquela parteira, Ariana Prokorovna, que somente,
via naquilo um ate comum, um ato fisiologico apenas, uma causa
que se repete sempre com relativa uniformidade, lembro-me de
Whitman que, na sua adora~ao it vida, dela, dos seus acontecimen
tos mais simples, extrai emo~ao, arte. e beleza, enquanto que ou
tros, diante das mesmas eousas, distinguem somente 0 lado mate
rial, vulgar, comum.

Ha poueo, lendo alguns dos poernas de Juana Ibarborou,
senti Whitman presente num deles - "Fruto del Tropico". E que
a poetiza sulamericana, de urn motivo tao banal para os que 0 olham
sem a sensibilidade dalma, extraiu um dos seus melhores poemas.

. vidao nosso poeta encontrou a beleza em tudo que expnme
. N'_. . I . procura-Iae mOVlmento. ao preClSOU recuar a secu os atras para
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na Helade imortal COI11lO 0 fez Renan, que lamentou ter chegado
tarde demais e confessou as buscas infi~jtas qU,e teve de fazer para'

acha-Ia.
Antes,' cheio de fe nas verdades e belezas que descortinara,

queria que 0 homem. liberto do passado e de todos os seus residuos,
, al~asse urn vao rebelde em busca de urn futuro mais amplo do que

o passada e 0 presente.

" Avante! 0' alma! Levantai ancora!
Cortai amarras, desfraldai velas, para que se enfunem

ao vento!
Permaneeemos, suficiente tempo ja, como raizes era

vadas a terra.
Chega de arrastar-nos a comer e a beber como sim

ples animais.
Ja nos aturdimos e confundimos bastante com a lei

tura de obras impressas.
Parti,Q;\alma! sulcai 0 mais profundo do grande

mar!"

Aqui mesmo no Novo Mundo, na vida agitada da America,
na sua natureza rica e promissora, ele encontrou bastantes motivos
para os seus poemas. Nada de voltarao passado, de olhar para 0... , .

que Ja passou.
Alexis Carrel, no seu "Man, teh Unknown", afirma que nao

e pelo estudo d'os mortos que se chegara a compreender os vivos.
Os tecidos de um cadaver, dizele, ja perderam suas fun~oes, ja
nao tern ~angue em circula~ao. Encarece, pois, a' necessidade de
estudar 0 homem vivo, as orgaos vivos, tais quais se apresentam
nas opera~oescirurgicas.

E que so podemos compreenQer a vida dentro da vida.
Whitman nao foi medico, nao foi cirurgiao. Foi poeta. Como

paeta teve a intui~ao da necessidade de, captar a beleza viva, em
a;~i~a'¥ao, em movimento na vida. Para conceber a beleza e neces

, sana senti-Ia viva em todas as cousas deste mundo. Devemos, pois,
V'oltar-nos, como ensina a admiravel sabedoria deOmar Khayyam.
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para 0 momenta que passa arrastando-nos para 0 que ha de vir,
pois 0 mOmE'ilto que passa e a vida.

Por isso 0 Cantor do Homem e da Vida descobriu a beleza ern
todos os seres e em todas as cousas, ate mesmo nas cousas mate
riais, nas cousas que esHio em fun~ao da existencia social dos
homens, e que exprimem evolu~ao: na loeomotiva - "simbolo do
mundo moderno, emblema do movimento e da for~a, pulso do Con
tinente" - com suas lanternas oscilando dentro da noite, atra
vessando vales e colinas, ferindo 0 ar com sua voz feroz e borrando
o espa~o com as densas nuvens negras que vomita; no navio _
"cidade fogosa, louea, extravagant~"- com seus marinheiros cos
mopolitas, amantes do mar e afrontadores de tempestades; no ho
mem do campo, nos camponezes de sua terra, no fela e no mujique,
em todos as' homens rusticos do mundo; no chines distante, nos
selvagens da Africa, nos adoradores de Ala, nos ocultistas do
Tibet enos homens super-civilizados do velho mundo.

Como dissemos, ele procurou a beleza dentro da vida, procu
rou-a no mundo real, e nao num mundo abstrato e, portanto, ina
cessivel. Seu espirito quis, antes de tudo, as cousas humanas, as
cousas terrestres, as cousas da carne e do sangue, das paixoes e do
mundo, do homem e da vida. Buscou sempre.

"0 harmonioso sentido da terra
o fim alem do qual a filosofia
nao pode e nao almeja ir.
A genitora dos homens ...

Estava de acordo com Spencer. Spencer julgou que a filosofia
nao pode penetrar alem de certos limites a que ehamou de eognoS
civel. Whitman pensa que ela nao pode e nao deseja ir avante, que
nao precisamos nos preoeupar. com a metafisica, que devemos es
perar pelo que ha de vir ap6s a morte, sem curiosidade nem temor.
Neste ponto esta tambem com 0 seu adoravel irmao do Oriente 
Omar Khayyam.

Sao essas as li~oes que nos dao os dois poetas _ 0 oriental e 0

ocidental - mais sabios,talvez, que os orgulhosos e presumido5
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£ilosofos que buscam a verdade alem da terra, do homem e da vida.
Keats, em carta a Fanny Brawne, declara: " ... amei a beleza

aeima de todas as cousas." Whitman, parodiando-o, bern poderia
ter dito: amei a vida acima de tudo.

Anatole France escreveu: "Nada htl verdadeiro no mundo,
,fora a be1eza". Whitman teria acrescentado: como a beleza somen
te pode ser colhida dentro da vida. nad~ htl verdadeiro no mundo,
foca a vida.

Foi 0 Cantor da Vida.

o cantor da Humanidade

Da America, do Novo Continente, saiidou 0 mundo inteiro,
sem distin~ao de ra~a, religiao, costumes, sistemas politicos ou
quaisquer outras, vendo, em todos os lugares da terra, 0 Homem,
a Vida, a Natureza, 0 Trabalho, 0 Amor e 0 Desenvolvimento.

Elevou 0 Trabalho Humano, entoando hinos as atividades do
homem sobre a terra, desde os seus mais humildes labores as suas
realiza~oes majestosas.

Foi 0 poeta universal que concebeu urn mundo novo onde a
liberdade redime 0 Hornem, 0 Sexo, e a Vida; onde a Saude e a
F6r~a dominam, e no qual a Beleza e livre nas suas eternas mani
festasoes.

Cultuava a Natureza, vendo nela a mestra e a inspiradora dos
h~mens. "Penso que todas as a~6es heroicas - diz ele - foram
concebidas em pleno ar." As bibliotecas, os saloes requintados e
artificiais, os saloes eivados de convencionalismos, nao podem ins
pirar ao homem emancipado. Sornente 0 espa~o ilimitado, 0 ar, 0

campo, as estradas livres, podem inspirar ao homem livre.
De fato ele tern raziio. Os grandes espiritos preferiam sempre

o.contacto com a Natureza. Raramente Jesus de Nazare procurava
Os templos. Preferia 0 ar livre, os montes, 0 deserto, as praias e as
longas caminhadas pelas estradas extensas de sua terra. Assim
concebeu grandes cousas e teve uma tao vasta visiio .de Deus, de
Deus, que veste os lidos do campo e alimenta as avezinhas do ceu,
qUe Vern manifestando a sua providencia desde 0 alvore.cer da vida,
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nos prim6rdios de uma evolu~ao que culminada no homem, quando
adaptava as especies nascentes as condi~oes da vida exterior.

Na poesia do grande Cantor da Humanidade refletem-se todas
as aspira~oes, todos os prazeres e tambern todo 0 sofrimento do
homem que nao se pode afirmar livremente.

Cheio de f6 no futuro dos homens, delicia-se com a antevisao
de uma igualdade social num mundo livre de preconceitos e re
pleno de felicidade, de esperanc;a e de fraternidade.

Como seu conterdineo, 0 autor de "Democracy and Educa
tion", John Dewey, aceita a democracia e torna-se 0 seu poeta. A
democracia, porem, deve proporcioaar, aos individuos, possibilida
des maximas de expansao e desenvolvimento pessoal. Dentro deia
devem ava.n~ar sempre, tendo como meta, nao os altos postos so··
dais au politicos, e sim 0 aperfeis;oamento da personalidade, 0

engrandecimento d'alma.

"Haveis sobrepujado os demais? Sois presidente?
E uma bagate1a, pois cada qual deve ir muito aMm,

deve avans;ar sempre, cada vez mais".

A finalidade de toda democracia deveria ser, a seu ver, a
forma~ao de urn povo forte e plenamente desenvolvido; de uma
ras;a superior, isto e, superior no sentido de capaz para se dirigir
e se defender.

Reconheceu que a democracia do seu tempo - ainda hoje, se
vivesse, .ele veda 0 mesmo nas democracias que restam no mundo
- estava a produzir "em toda a parte, e em grande escala, as plan
tas mais daninhas e deleterias". (3)

Nao foi aquela democracia que ele cantou nos seus poemas.
Como tada genio, viu IonlTe, avancou .muito alem do seu tempo.

. \;::, ~ .
Assim, enquanto os seus contemporaneos faziam da democracla
urn acervo de velhacarias de toda a especie, uma competis;ao ingl6-

(3) "Democra!ic Vistas" - livro que escreveu em 1871, no qual da urn qrit~
de alarme, ehamando a alen<;:ao de lodos para os perigos que amea<;:av~.~ %e,
democracias e a Humanidade, perigos que eedo se transformaram em rea.l a
realidade lragica da qual as gera<;:oes de hoie estao sendo as vilimas.
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ria de ambiciosos vulgares, de charlataes a disputarern .0 poder a
custa dos votos de anafalbetos; enquanto eles cindiarn a Na~ao

em grwpos antagonicos e irreconciliaveis, fazendo crer ao povo
que os seus interesses proprios eram os superiores interesses da
Na't8.o e do pova, enquanto isso, ele concebia uma democracia
,construtiva e dinamica, uma -democracia propicia ao desenvolvi
mento de grandes individualidades. A tal democracia, a esta'''atle
tica democracia" de homens' integrais e conscientes de si mesmo.
Sle endere'tou os seus canticos, - canticos robustas e dignos dela.

, "Ter direito a voto como os demais, dizia eIe, nao e muita
CQusa. Chegar, porem, a ser urn homem livre, manter-se seguro de
si sem humilha~ao, e 0 igual de todos; ter a estrada franca para
encetar a colossal experiencia cujo termo - que podera ser alcan
,~ado dentro de algumas ger~~oes - vira a ser a formac;;ao de urn
ser humane integral: isto sim, isto e alguma cousa".

Nao maldiz, como Nietzsche, os valores cristaos, a reden~ao

crista dos pequenos, dos humilhados e ultrajados, da grande mala
ria, da quasi totalidade. Antes, torna-se a voz desses infelizes a
quem 0 filosofo germano desprezou:

"Sobem.das profundezas do mar ser vozes milenaria
mente mudas.

Vozes de intermimiveis gera~oes de prisioneiros e de
escravos.

Vozes dos enferrnos e dos desesperados, dos ladroes
e dos decrepitos.

.. . . . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. ~ .

V ozes daqueles que tern os seus direitos conspurca~

dos, dos corrompidos e dos inepto~,

Vozes das encruzilhadas e dos dirceres, dos mani-
comios e· dos quarteis, ,

Vozes dos imbeds, dos desprezRdos, dos humildes,
. Vozes vagas que se dissolvem corilO a neblina do in-

verno, vozes dos malfeitores, dQ opr6brio e do crime!"
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Acreditava nas energias latentes no intimo d'alma humana,
no poder da natureza para orientar 0 homem e tra~ar-Ihe novos
caminhos, novos rumos, conduzindo-os a novos mundos e novas
realidades. Julgava 0 homem capaz de elevar-se por si mesmo a
grandes alturas, nao tendo fe, porem, na sabedoria transmetida
pelas escolas e pelos mestres. "A sabedoria nao se pode aprendeI
nas escolas" porque "nao pode ser transmetfda de quem a pOSSu€
para quem a nao possue." A grande escola e a Natureza e a grande
mestra e a Vida. .

o seu mundo nao e 0 mundo doentio, 0 mundo do desespero E

1a miseria que os espiritos doentes, as humanissimas vitimas da
amargura, sonharam e cristalizaram numa poesia pessimista e
enferma.

Nao. It 0 mundo da saude, da alegria., das conquistas e reali
za~oes, da grandeza e da fe nas grandes possibilidades do homem
dentro da vida. Nele a altivez triunfa sabre a angustia.

•

" . .. a derrota, quando irremediavel, tambem merece
os nossos cantos,

e a morte e 0 aniquilamento tambem os merecem".

Whitman, se nao e semelhante ao otimista irrisorio que V 01
taire encarnou no dr. Pangloss, nao 0 e tao pouco ao pessimista
torturado que repete as palavras cheias de desilusao de Leopardi:
" .. , nada vive que mere~a tuas emo~oes, a terra nao merece sus
piro algum."

Mostrou-nos que, dentro da vida, ha de tudo; e questao de
encontrar 0 born e 0 belo, e vive-los numa afirma~ao perene de
virilidade. 0 que se torna preciso e achar a ventura que se oculta
dentro da vida. 0 que e necessario e amar a vida, quere-la com
todas as nossas for~as, aceita-la com alegria, esfor~ando-nos para
transforma-la numa imensa e harmoniosa sinfonia. A Hist6ria
nos revela 0 destino comovente de homens que transmutaram as
desgra~as de suas existencias em canticos deliciosos a Deus e Cl

Vida: e, entre estes, Romain Rolland nos mostrou Beethoven.
Apontar-vos-ei, tambem, 0 proprio Whitman, criando, na humil-
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dade de sua vida, nos sofrimentos de seu viver objetivamente obs
curo, a Poesia do Mundo Livre.

Whitman foi a 'voz soberha do homem forte, do homem auda
dose e livre que procura a felicidade aqui Olesmo neste mundo,
e que a encontra nos bra<;os carinhosos enos labios lascivos de u'a
mulher, na contempla~aode uma flor ou dentro de si Olesma, no seu.
mundo interior, pais cada homem e 0 mundo.

. 0 Paphnuce de Anatole tern razao: "Considerando em seu
intimo, 0 homem e imenso: egrande como 0 mundo porque contem
o mundo." Emerson tambem tinha razao ao escrever, em seu "The
Conduct of Life", esta grande verdade: - "Va 0 homem onde for,
nao podera encontrar senao 0 bocado de beleza que leva consigo".

Mas, se na procura da felicidade 0 homem foi infeliz, porque
nao a conseguiu encontrar, deve ocultar 0 seu dissabor. Aqui Whit
man, mais uma vez, essemelha-se ao cHico paeta persa. Nao
devemos perder tempo em Jamenta<;oes. "as animais naa exibem
seus infortunios a curiosidade do mundo." (4) Fcr~amos como eles.
Que adiante ao homem lastimar-se? a mundo e indiferente aos seus
lamentos corrio 0 ceu 0 e as suas preces. Como Khayyam, e tocado
pela visao spinoziana do universo, Whitman interroga:

"Orar? Para que? A quem? Minha cabe~a nao foi
feita para reverencias nem minha boca para depreca/toes.

Sei que sou imortal.
Que a orbita que descrevo nao pode ser medida com

o compasso de urn carpinteiro.
Que nao me desvanecerei como 0 circulo de fogo que

urn menino tra<;a na noite com urn ti<;ao ardente."

Foi urn dos poetas que mais tiveram fe no triunfo do esfor~o

humano, do trabalho e da luta pela conquista da ventura e pel",
cOnstruc;ao de urn mundo novo e melhor.

Ninguem mais amou a Iiberdade do que e\e, e ninguern cantou
tnelhor a Humanidade.

(4) Whitman eSCIuece que os animais nao dispoem de meios, como 0 homem.

Para ..eXibir seus infort~mios a cur.iosidade do mundo".
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No Brasil, um homem e digno de figurar ao seu lada : - Cas
tro Alves.

o andilo norteamericano e 0 menino sulamericano sao dais
grandes expoentes de uma civiliza!;ao que cresce Iuxuriante, de
urn mundo que se expande com a ousadia propria das adolescen
cias, de urn rnundo "talhado para as grandezas, - p'ra crescer,
criar,subir," na visao eloqiiente do esteta brasileiro.

o cantor de Si mesmo

Nao erraria 0 critico que dissesse que 0 pensamento de Whit
man, sua singular filosoHa, se encontra condensado no ousado
"Canto de mim mesmo". Ali transparece com maior fulgurancia a
sua fe no Romem e na Vida, 0 aI"rojo de seu ideal e a sua identifi
ea!rao com 0 corpo e a alma, a vida e a marte, a natureza, a hurna
nidade e Deus. •

o esfor~o do homem atraves dos seculos tern sido sernpre di
rigido em busca do que concebe como melhor, como b·em. Whitman
sabe disto, porem permanece silencioso, alheio as discussoes sabre
o bem e 0 mal, sem repelir nenhum homern ou ideia, aceitando to
das as filosofias e religioes.

o tempo empregado em I"eputa!roes de .fi1osofia e, como disse
Bergson, tempo perdido. Que tem Iuerado a Hurnanidade dos ata
ques que os pensadores fazem uns contra os outros? Perdura ape
nas, no perpassar do tempo, a parcela de verdade que cada filosofia
contem. ~ste e tambem a ponto de vista de Whitman.

Uma cousa porem, He afirma e com firmeza: nem uma so po
legada.do seu ser, nem urn s6 iltomo, e viI. Opoe-se ill moral da re
nunda, aos valores que negam a vida, que consideram maus os
seus mals inocentes prazeres, que tentarn sufocar, em nome de
falsos principios, as 'alegrias que fazem a vida digna de ser vivida.

Ali fala 0 resoluto americana, 0 americana que quis triunfar
. ,

sabre 0 puritanismo para' se afirmar urn espirito pagao, um espl-
rito livre. Indiferente ao vozerio dos ascetas e dos eunucos, in
sensiv~l as arremetidas dos berradores de moral, canta a vida ern
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toda a sua integridade. Pouco the importa que os puritanos ladrem
contra a exuberiincia da vida, que se arremesse contra a beleza da
carne, que deitem olhares venenosos sobre a liberdade audaciosa
e viril do macho e sobre a submissao gloriosa da £Smea que, passi
vamente, se entrega para 0 culto superno a Deus pelo amor. (5)

Estava convencido de que nao e somente pela inteligencia e
pelo sentimento, mas, principalmente pelo instinto e pela carne,
pelo que Nietzsche chamou a grande razao, que somos capazes de
conceber 0 sublime e de senti-Io em nos e fora de nos.

Zaratustl'a £alou a verdade: 0 que devem fazer aqueles que
desprezam 0 corpo "nao e mudal' de preceito, mas simplesmente
despil'em-se do seu proprio corpo e, assim, ficarem inanimes".

Whitman £oi um poeta que nao se l'evoltou contra as limita
soes naturais como Marlowe, e sim contra as limitasoes de ulna
moralidade estl'eita e hip6crita que nao e outra cousa senao a
quilo que Nietzsche dissera a respeito da historia de Israel: "a
desnaturaliza<;ao de todos os valores naturais". Como 0 filosofo
do Ueberrnensch, rebelou-se contra a contensao dos instintos, con
tra a etic~ da nao-expansao dos instintos basicos da vida, contra 0

espirito gregario, a domesticidade e a submissao servil no homem,
contra 0 pessimismo cristao que nada mais repl'esenta senao falta
de fe no Homem e na Vida, fonte envenenadora da existencia.
Mas, sua revolta e diferente. itle nao ataca nem repele. Antes,
afirma-se vitoriosamente, divinamente superior.

Amoll a liberdade no seu sentido mais ample e mais profunda:

"Creio em ti, alma minha; 0 outro homem. que sou
nao deve se humilhar a ti,

Como nao deves te humilhal' a Sle."

-
(5) Por cantor a vida em toda a sua integridad'", desfJmocupado de '-.':305

pudo!"eS e de moralismos convencionais, Viall logrou umo dembsoo do cargo que
COnseguira, apos terminada a guerra civil, no Departamento do Interior. Rem"xendo
~4~rteira do poe,~a 0 entao se,cretorio do I,:derior, Harbn., enco;11rou as proves do
III ves of Grass . Londo-as, flcouescandailzado, !cchou mdescentes aqueles poe,
~s .,que, mais tarde, iriam ser consderados a exprssao mais puja'lle do poesi"

encana, e, por isso. resolveu demitir 0 homem que os escrevera. Assim foz_
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E que Whitman estava certo da verdade que Alfredo Adler
confessaria mais tarde ao estudar a ciencia da natureza humana:
"S6 a liberdade gera gigantes. A compulsao mata e destr6i."

Mas, nao perde tempo em invectivas. Canta, indiferente ao
juizo que sabre He possa fazer a famigerada opiniao publica, tudo
que venha a tornar. a vida melhor e mais fecunda. Como aconse
lha a filosofia nietzscheana, 0 homem deve dizer "sim" a tudo
que tome a vida mais digna de ser vivida.

"Sou 0 poeta do bern, e nao recuso ser tambem 0

poeta do mal !"

A humanidade tern perdido muito tempo em disputas meta
fisicas, em discussoes inferteis. Whitman reconheceu, como pou
cos, a inutilidade de tais esfor~os.

Na imagem bern expressiva de Americo Namias, "nous vivons
dans une oasis de savoir, riche et brillant, mais autour duquel
s'etend un impenetrable desert". 0 homem deve se Gontentar
com esse oasis rico e brilhante, sem procurar penetrar no impr
netra.vel deserto que se estende pelo infinito a dentro

Para Whitman, com ja tivemos oportunidade de dizer, a fila·
sofia verdadeira e aquela que se volta para a vida e permanece
fiel a terra. Por isso nao se interessa pelos problemas alheios ao
homem dentro da vida nem tenta olhar para alem da morte. Jul
ga, ao contrario, que poderemos, muito bem, esperar calmamente
pelo que nos ha de revelar a morte, certos de que, como afirmou
Omar Khayyam num dos seus rubaiyat, depois dela 'lira "0 Nada
ou a Misericordia. '! Escutou bem a voz que nos vern do mistico
Oriente, a voz do poeta de N aishapur :

"Alem da Terra, alem do Infinito, eu procurava, em
'laO, 0 Ceu e 0 Inferno: Mas uma voz me disse: 0 Ceu e 0

Inferno estao em ti ... "

A morte, como a vida, tambem merece os nossos cantos, pois
e tao simples e tao natural como 0 e a vida. Despreocupado, con
tou a vida e a morte.
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A ele nao interessa, tambem, pesquisar as origens das nossas
ideias do bern e do mal como 0 fez 0 atormentado £ilosofo de Sils
Maria. (6) Sabia, tanto quanta Oscar Wilde, que "a arte esta fora
do alcance da moralidade, porquanto os seus filhos contemplam
cousas belas, impereciveis e renovadas sem cessar."

Serenamente, livre de qualquer imposi~ao moral que nao a
do bern nascido da sua concep~ao artistica e humana, passa por
todos esses problemas em busca de alguma cousa mais real e mais
utH para a vida.

Enquanto Dostoiewsky, a sublime eslava, se tortura em bus
ca de Deus, em procura de respostas e salu~i5es para as suas in
certezas e duvidas, Whitman, 0 americano imortal, confessa na
turalmente:

"Digo aos homens: nao sejais curiosos acerca de Deus.
Eu que tenho tantas curiosidades,nao tenho nenhu

rna a respeito d':Ele.
Nenhuma palavra poderia expressar minha tranoiii

lidade no que tange a Deus e a morte."

Boa ou rna esta indiferen~a?

Nem uma cousa nem outra. Re£lete apenas um temperamen
to, urn temperamento plasmado pela tendencia do americano para
a realidade objetit.a e para encarar a vida sorrindo, gracejando
com os mais graves problemas, como a preocupa~ao de Dostoi
ewsky, sua angustia diante· de tais questoes, re£lete a alma mis
tica e sempre insatisfeita e inconformada do eslavo.

It preciso termos sempre em vista a verdade admiravelmente
expressa pelo americano William Saroyan nestas palavras: "Se
ao homem 0 mundo parece cruel ou belo, isto apenas re£lete 0 pro-

(6) N ' I h f [' 'd H~'. d "[" .,le zsc 0 con assa, no pre aC10 e sua \."Jenea~og1<..1 a l.Ylora que etssae
os seus treze anos, na idade em que "Deus e as. brinquedos da infancia enchem
~ cora<;ac", nao pocHa aiasler do mente a queslao: "quai a orkjem das nossas ideios

o bem e do mal?"
o cerIa e que S8 lan<;ou u tel perquiri<;ao e as resultados dLlla [oram de

Ilrande utilidade para 0 filosoHa.
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pno homem e nao as cousas que estao ao seu redor. Da mesrna
sorte, se e mau ou torpe ou insipido - e sempre 0 proprio hornern,
pois cada homem e 0 mundo.". Teriamos acrescentado: 0 mundo
modelado pela ra'ra, pela epoca, por condi~oes biologicas anterio.
res a ele e por muitas outras.

Assim, se olharmos com hostilidade a indiferensra de Walt di
ante dos problemas que torturam Dostoiewsky, significa que esta
mos inclinados, por for~a do nosso temperamento, a nos torturar
como Dostoiewsky.

Whitman, porern, nao e ateu. 0 que nao the interessa sao as
discussoes metafisicas a respeito de Deus. Sente Deus na natureza.
na vida e dentro de si mesmo. Isto the basta.

"Olho e vejo a Deus em cada cousa,
Nao obstante, confesso minha infinita incompreensao

a seu respeito."

ere. entretanto, que 0 espirito de Deus e irmao do seu e ve
a eternidade no rosto do homem e no da mulher. Acredita que a
humilde erva que brota da terra nao e inferior a soberba e longin
qua estrela, que a formiga e tao perfeita quanta ela, que a sar'ra
trepadora poderia muito bern ornar 0 ceu, que um simples rato e
um milagre capaz de converter multidoes de incredulos e que, apon
tando uma minuscula vagern de feijao, podemos·confundir os den
tistas de todos os tempos. Como Wordsworth, 0 grande mestre da
Lake School, amou imensamente a Natureza, sentindo nela a ma
nifestas:ao eterna de Deus. Estava com Emerson: "Aquele que mais
conhece, que sabe quantas do~uras possuem a terra, as aguas e
os ceus, e que sabe, ainda, como gozar desses encantos, e um ser
nobre e rico. Somente quando os senhores do mundo invocarem a
Natureza em seu auxilio, poderao chegar ao apice da magnHicencia"

Na velha Inglaterra, seu irmao proclama, em "Hamlet", uma
verdade conhecida de ha muito, antes mesmo de Lucrecio, e obser
vada desde entao ate Giordano Bruno e deste aos nossos dias: a
eternidade no seio da N ature'za, a {mica que a ciencia pode con
firmar ate hoje, a reintegras:ao no Todo em torno da qual E~a de
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Queiroz escreveu urn 6timo ensaio - "Os Mortos" - inserto em
"Prosas' Barbaras". Diz 0 velho Shakespeare:

"Imperios Caesar, dead and torn'd to clay,
Might stop a hole to heep the wind away:
0, that that earth, which kept te world in awe.
Shotrld patch a wall to expel, the winter's flaw 1" .

Whitman sente tambem a beleza desta verdade ,a verdade
desta beleza, e compoeeste magnifico canto:

"Vou-me como 0 al', !iac~ldo nlinha aiv 11 neve ao sol
morrente.
Desfa~o minha carne em turbilhoes de espuma,
E dou-me ao pc para rem.:scer nas ervas que amo.
Se queres rever-me, prOCUl'a-me entao sob os tells pes,
Dificilmente me conheceras em minha nova forma,
Entretanto para ti serei fOrs;a e saude,
pois transfeito em sangue, circularei nas tuas veias.
Mas, se nao conseguires achar-me, nao esmoresas,
o que nao esta numa parte noutra esta,
Esperando-te, estarei nalgum lugar."

Do mesmo modo por que aceitou todas as ra~as, todas as na·
~oes e todas as filosofias, aceitou tambem todos os cultos, todos
9scredos e todas as religi6es:

"Sncerdotes de todos os tempos, de toda a terra, eu
nao vos desprezo.

Minha ft! e a mais vasta e tenue de todas - e como
a cauda de urn cometa - abarca todos os sistemas e toda
a imensidade zodiacal.

Abrange as cultos antigos e os modernos, e os que
existiram entre as antigos e os modernos."

*
* *
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Assim foi Walt .Whitman, a poet';l da America e do Mundo,
o Cantor da Liberdade.

It bern verdade que a sua obra contem contradi~oes, incoeren~

eias, e que, ele, par vezes, chega ao absurdo e it infantilidade tao
pr6prios aos humanos, e mais ainda na juventude dos povos.

Nao devemos esquecer, porem, que Whitman nao foi urn cien
tista; que urn poeta ve 0 mundo atraves de sua sensibilidade de
artista, atraves de sua imagina~ao e de seus anseios. Devemos tam
bem ter em mente 0 celebre aforismo de San Benelli: "In arte non
esistono errori." Sim, porque "das cousas humanas, a unica que
tem 0 seu fim em si mesma e a alte", disse a nosso Machado de
Assis.

Poesia e sentimento, emo~ao. E "0 sentimento, como afirma
Mark Graubard, e somente um ponteiro em uma dire~ao escolhida.
Uma vez escolhida a dire~ao, s6 os metodos cientificos poderao
a1can~ar a objetivo." A Poesia de Whitman e urn ponteiro dirigido
para a universalidade, para a Unidade Humana.

Certos disso, apreciemos a sua obra cotn simpatia, perdoando
os exageros e colhendo a pura beleza e 0 puro vigor do seu pen
samento privilegiado.

Certa vez ele dissera: "A prova de urn poeta fican!' adiada ate
que seu pais 0 absorva afetuosamente como ele mesmo 0 absorveu".
Nao s6 0 seu pais come~a a absorve~lo e a ama-Io, mas todo 0 con
tinente americano e qui~a todo 0 mundo civilizado, porque Walt
nao e poeta de uma na~ao, de um povo ou de um continente, - e
um poeta da Humanidade. Hoje, nesses tragicos dias que as atuais
gera~oes vivem, sua poesia tern a predestinac;ao de u'a Mensagem,
Mensagem ao Mundo, de Amor e de Fraternidade.

As palavras que Emerson the dirigiu em agradecimento it ofer
ta e it respeito do seu "Leaves of Grass, quando os criticos 0 igno
vam ou 0 ata'cavam, - "Considero-o a mais extraordinaria contri
bui~ao de sabedoria ainda apresentada pela America" - permane
:::erao como uma das melhores e mais justas consagrac;oes it sua
obra. (7)

(7) Emerson, 0 grande individualista que loi dos primeiros a so rebelar cc:
n1ro

a desesplrllualiza~ao do homem pelo malerialinmo decorrente da industrializa~ao.
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"0 que fez Homero para a Grecia, Vergilio para Roma, Dante
para a Italia,Shakespeare para a Inglaterra, iria fazer Whitman
para a America, porque ousou enfita-la e descobrir no novo mundo
material para seus cantos". Assim fala Will Durant.

Nietzsche e Whitman foram os maiores liricos do seculo pas
sado, diz A. Vasseur.

Nietzsche, porem, e 0 fil6sofo das elites, da aristocracia, en·
quanto que Whitman e 0 poeta das massas, da democracia.(8)

Nietzsche glorificou 0 genic e criou 0 super-homem; Whitman
glorificou 0 homem do povo e sonhou uma super-humanidade. Nie
tiiche via 0 homem como urn meio para 0 supei-homem; Whitman
o via como urn meio para uma super-humanidade, pois desejava
que se tornassem emancipados, conscientes e felizes todos os
homens.

Inegavelmente Nietzsche e Whitman estao entre os maiores
representantes da inteligencia criadora no seculo XIX.

Nietzsche com 0 lirisrno revolucionario de seu Zaratustra, 0'

fulminante iconoclassismo de suas pesquizas sabre a genealogia
da moral, as cintila~oes de seus aforismos, 0 exagero de sua in
versao de valores e de seus paradoxos alucinantes.

o Americano imortal, 0 Poeta universal da America, com a
sua poesia replena de um doce e humane lirismo, de um lii."ismo
realista e fecundo, na qual se sente as ressonancias do preceito
cristao: aceitai todas as ra~as, abra~ai todos os povos, sede tole-"
rantes e bondosos, enchei-vos de humanidade; e tambem as do afo-

-,----
Rousseau americana, foi lambeUl clos primeiros a conhecer a valor de Walt. Segul·
ram-Ihe Thoreau 0 Aicolt. enquanto homens como Lowen, Wandell Phillips e John
Greenleaf permaneciam hostis. Tempos depois. vuHos do velho mundo prodamavam
~Qmbem 0 seu valor: Viilde, quando de sua viagem aos ESlados Unido:;, 3;J:ucla
o bam poeta grisalho"; Swinburne exalta-o c a America come<;a, enlae, a com

Pl'gende·lo.

, (8) Wall nao ofirma que 0 povo, ou mesmo que h6 do melhor nas massa::;.:lQ sensato e born, nem fundamenta seu ideal democratico n05 dir-dtos pol!licos
o Povo, Julga, entretanto, que, boa ou rna, a Democracia "e a unica salvaguarda

~ defesa para os tempos futuros", Pensou sempre, e acima de 10de:.5 as cousas. no
he~. dos homens, das massas e da 'humanidade. Por isso. - "poela de todos os

erOIS rebeldes espalhados pelo mundo". como chamou a sf mesmo. - tern dlreito
Q Urn lugar no cora<;ao de ~()dcs os homer,s_
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rismo nietzscheano: Nicht nur fort soUt Ihr euch pflanzen, sonQ

dern, hinauf.
Ambos se encontram, se identificam, na antevisao de uma

Grande Rumanidade, na exalta~ao e valoriza~ao da personalidade
humana, no culto a beleza e no culto aos her6is ...

Walt Whitman foi 0 poeta da Grande Ideia, 0 Cantor do su
premo ideal da Liberdade Rumana, dos homens integrais e livres,
porque, como disse num dos seus imortais poemas,

LUTAR PELA GRANDE IDEIA
OR IRMAOS! E A MISSAO DOS POETAS.



UM TRABALHO NOTAVEL

CARVALHO NETO

Reune-se, no Rio de Janeiro, a Comissao do Projeto de C6digo
Penitenciario. Compoem-nu, como garantia de exito, nom.es de as
sinalado valor: Lemos Brito, Heitor Carrilho, Roberto Lira, Joste
Maria Alkimin, Acacio Nogueira, Pereira Lira.

Cada um deles integra uma personalidac;le de destaque no"
dominios da criminologia e ciencias afins.

Nao sao improvisos que a emergencia acomodasse em postos
-de relevo. Sao afirma<;ao de estudo, de cultura, de autonomia men
tal nas disciplinas a que, de muitos anos a esta parte, se consagram.
com acentuado Pfoveito.

Ha, por isto, acalentadas esperan<;as de que 0 velho problema
penitenciario, no Brasil, entre agora Ulima fase ativa de solu<;ao.

o sonho de Candido Mendes, tantas vezes desfeito quantas re
navado, pareee que vai tcr a almejada realiza<;ao.

Sa-o .as nossas esperanlJas. E nao sem tempo, atento que ° novo
C6digo Penal, prestes a vigorar, eneontraria obstaculos invencl
veis na sua aplica<;ao se, exatafnente na parte pcnitenciaria, nao

.Contasse com os meios eonducentes aos prop6sitos de readapta~ao

dos criminosos.

. Uma outra J usti<;u hi-de format-se, capaz de integrar-se na
ftnalidade dos modernos estatutos penais.
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. Cabendo ao juiz uma grande latitude de apreeiac;ao nos casas
que the forem afetos, deve~do, quanta possa, individualizar a pena,
de tal sorte que sc nao aplique um corretivo inlltil a COllstitui<;ao
bio-psicol6gica do criminoso, forc;oso e que surja uma magistra
tura especial do crime. Eritram em tinha de conta, atualmente, as
coneeitos de perigosidade social - temibilita, de Garofalo; peri
colosita crimi':lale! de Grispigni; estado perigoso, de Jimenez de
Asua - condieionados aos postulados da escola de Ferri. ,

Dai a vastidao de conhecimentos de que se hoi-de forrar a cuI··
tura do magistrado criminal, obrigado a indagar, eOllstantcmen
te,. dos clados bio-tipoI6gkos, endocrinicos, tempcramcntais, do
delinquente.

Aplicar pena vern a ser, nos rnolcles da moderna criminologia
e nesta parte aceita na estrutura penal brasileira -- conhecer

o carater do delinquente: indole, tendellcias, constituic;ao bio-psi
<"ologica.

S6 assim teria proveito o' C6digo Penitenciario, que seelabora,. ;-

::lob tao bons auspicios na Capital Fedentl.
Lcmbra-nos, a proposito, U111 trabalho notavel, como nao ha

melhor em letrasnacionais.
Rica sedimellta~aO de cultura selecionada, atrayeS de uma

loriga experiencia da vida dos criminosos, no ambiente carcerario
e nas rea~6es do am:biente social, esse trab~lho e a Psico- Sociolo
gia Carceraria do Norte do Brasil - de Carlos Ribeiro que, com
uma dcdieatoria generosamellte inaltecedora, veio cllriquecer a
nossa modesta biblioteca.

o nome de Carlos Ribeiro e, de si s6, urn padrao de rcspeito
e admira<;ao para quantos se dedicam a assuntos criminais.

Acreditado 110 pais e no estrangeiro, 0 que esereve tern, de
logo, a eonsagra~ao entusiasta de todos os centros de alta cultura
cientifica.

No trabalho em apre<;o, especiallllcnte, a critica ji the autor
gau as justos foros de notaveI.

De feito, nada melhor ainda se produziu no Brasil. Dizemos

assim porque, se existem outras obras de reake que versarn ° pro
blema penitcllciario, entre nos, nenhuma traz, como esta, urn cU
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nho de rigorosa observa<;ao de "passagens tipicas do Norte brasi·
leiro, interligadas com a ambiencia allg~stiosa das Pris6es".

Escrita em ling-nag-em apllrada e castic;a -- de quem couhece
os segredos da lingua - um estilo de s6bria eJegancia e natmal
c1areza, a - Psico-Sociologia Carceniria'do Norte do Brasil- est{L
fadada a orientar a soln<;ao do problema penitenciario brasileiro.

Os dados ai reunidos nao se juntam com facilidade, a vonta
de de quem quer que seja. Representam trabalho de paciencia, de
meticulosa escolha, de estudos aprimorados.

P'or isso mesmo 0 futuro Codigo Penitenciario, por atender aos
imperativos finalisticos do noyo C6digo Penal, na sua c011cep<;110

etico-educativa-n:generatriz do delinquente, se quiser ter bases
solidas, ,calcadas Il:l realidade clos fat os observados. 11aO podera
prescimlir dos ensinumentos'desse notavel traballw.

Pena e que da comissao reunida no Rio de Janeiro nao fa<;a
parte 0 Dr. Carlos Ribeiro.

, Se J3. estivera, llinguem poe duvida de que a sua contribui<;ao
r esso:\! seri? 0 mais seguro aval de exito no momentoso desiderata.



RESUMO DAS ATAS DE 1944 E 1945

Sessao extraordinaria de 23 de Maio de 1944.
Presidencia do academico Carvalho Neto.

Foi aprovada a ata da sessao anterior e lido a expediente que
constou de oficios, circulares e publica<;oes, estas destinadas it bi
blioteca. 0 tesoureiro, Epifanio D6ria, relatou 0 ll1ovomento da Te
souraria. Foi aprovado, sob proposta do academico Carvalho N eto,
urn voto de pesar pelo falecimento do juriscontulto e escritor Ro
drigo Otavio, titular da Academia Brasileira de Lctras.

Resolveu a Academia associar-se as 'comemora<;oes do cente
nario do Professor Bricio Cardoso, designanda para fazer 0 discurso
oficial do sodalicio, 0 acadcmico desembargador Hunald Cardoso.
Tratou-se tambem da designa<;ao de dia para a posse do acadbnico
Luiz Pereira de Melo, eleito para a vaga aberta com 0 falecimellto
do academico Ranulfo Prata

Ficou ins..ituido 0 jeton deCr.$ 20,00, de cada vez, ao academi
co que der () sen comparecimento is sess6es ordinarias. Fai em. se
guida enc<lrrada a sessao, lavranclo a ata 0 2.0 secretario academico
Z6zimo Uina.

Sessao de 6 de Abril de 1945.
Presidencia do academico Carvalho Neto.

Compareceram os academicos Carvalho N eto, Z6zimo Lima,
Magalhaes Carneiro, Garcia Moreno, Epifanio D6riae Enoch San-
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tiago. Foi aprovacla a ata cla sessao anterior e lido a expediente.
Foi designaclo 0 dia 4 de Maio para a posse do academico Luiz

Pereira de Melo, clevendo recebe-Io 0 academico Marcos Ferreira
o presidente cleclarou vagas as cadeiras ns. 10 e 14, com 0 faleci
mento dos sens ocup;tntes acaclemicos Artur Fortes e Santos Melo,
das quais sao patronos Lapa Pinto e Horacia Hora,

Foi aprovado, sob proposta do academico Garcia :Moren0, urn
voto de pesar peIo faJecirnento do almirante Amintas Jorge, urn dos
lundadores da Liga Sergipense Contra 0 Analfabetismo. Por pro
posta do academico Magalhaes Carneiro foi indicado 0 academico
Garcia Moreno para realizar, lla sede da Academia, urn curso pu-

,blico de psicologia geral, com programa a ser publicado, oportuna
mente, fla imprcnsa. Foi em segnida encerrada a sessao. Lavrando

. 2° "z" I''" uta 0 . secretano ,.OZlmo ."lma.

Sessao de elei~ao de 25 de Maio de 1945.
Presidencia do academico Carvalho N eta.

C011lpareceram os academicos Carvalho 1\eta, Magalllaes Car
neiro, Mario Cabral, Jose Augusto, 'Z6zimo Lima, Freire H.ibeiro,
Epifanio D6ria, Carlos Costa, Garcia Moreno e Hunald Cardoso.

Foi aprovada a ata da sessao anterior, nao havendo expediente '
a ser lido. Aberta a ordem do dia declarou a presidente ser ela a
eleic;a.o da diretoria para 0 bienio de 1945-1947, e convidol1 os aca
demicos presentes a recolherem aurna, sabre a mesa, as seus votos.
Terminada a vota<;aO verificou-se que obtiveram maioria sendo
proclamados eleitos: presidente, Antonio Manuel de Carvalho
Neta; vicc-presidente, Jose de Magalhaes Carneiro; secretario ge-

• ral, Mario de Araujo Cabral; 1.0 e 2.° secretarios, respectivamente,
Jose Augusto da Rocha Lima e Z6zimo Lima; tesoureiro, Epifanio
da Fonseca Doria; bibliotecario Joao Freire Ribeiro.

Foi ern seguida lavracla ata pelo aca(H~mico Z6zimo Lima, a
qual foi lida e llnanimente aprovada e assinacla, com 0 encer'ramen
to. da scssao.
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Sessao de posse da Diretoria, do bienio de
1945-1947, realizada a 1.0 de Junho de 1945.
Presidencia do academico Carvalho Neto.

Compareceram os academicos Carvalho Xeto, Magalhaes Car
neiro, Domingos Fonseca, Mario Cabral. Carlos Costa, Garcia }lo
reno, Freire Ribeiro, Jose Augusto, Epifanio Doria e LCJ%imo Lima.

Nao houve leitl1ra de ata nCIll expecliente. Declarando ,0 pre
sidentc que a ordem do dia da sessao era a posse d,t nova :Dirctoria,
deu posse ao vice-presidcnte eleito academico Magalhaes Carneiro
que, por sua vez, den posse ao presidente elcito, acaclemico Can-alho
Neta, e este aos dcmais membros eleitos da Diretoria, faz~lldo a St

guir um apelo ao:; seus colegas da mesma Diretoria no sentido de
serem intensificados os trabalhos academicos no sodallcio. Encerra··
cia a sessao 0 2.° secretario L6zimo Lima lavrou a competente ata.

Sessao especial de 17 de Julho de 1945 para
receber a visita do Prof. Dr. Heitor Praguer
Frois.
Presid~ncia do academico Carvalho Neto.

Com a presen~a de varios academicos, do Interventor Federal,
do representante do Prefeito do Municipio, dos comandantes da
Guarni<;ao Federal e da For~a Policial d.o Estado, diretores, profes
sores e alunos do Colegio Estadual de Sergipe, da Escola Normal
Rui Barbosa, do Gimisio Tobias Barreto e Colegio Jackson de Fi
gueiredo, funciomirios publicos, jornalistas, pessoas gradas e fa
milias foi aberta a sessao solene pelo presidente Carvalho Neto, que
saudon, 0 visitante presente Dr. Heitor Praguer Freis, catednitico
da faculdade de Medicina da Baia e membro da Academia Baiana
de Letras. Passou em segllida a cadeira de presidente ao Interyen
tor Federal substituto, Dr. Leite Neto, que deu a palavra ao aca
demico Garcia Moreno. 0 orador desempenhou com brilho e aplal~

sos da assistencia a incumbencia que the foi dada. Falou em segUl-
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da 0 Dr. Praguer Fd)is, que reali:wu empolgante conferencia sabre
os humoristas angl?-americanos e brasileiros.

o presidente, academico Carvalho Neto, agredeceu aos pres~n~

tes a distinc;a.o do seu comparecimento e encerrou a sessao, de que
o 2.° s'ecretario Z6zimo Lima, lavrou a competentc ata. .

Sessao de 25 de Agosto de 1:945.

Pre~idencia do academico Carvalho' Neto.

Compareceram os academicos Carvalho Neto, Magalhaes Car~

lieiro~ Z6zimo Lima, Epifanio D6ria e Freire Ribeiro. Foram lidas
¢aprovadasas atas de 1.0 de Julho e 17 de ]ulho. 0 expediente cons~

tpu de urn telegrama do secretario geral cIa Academia Baiana de
"'!" ..
Letras; agredecendo, em nome da mesma Academia" a distinc,;ao
cbmque fora aqni recebido 0 confrade Dr Heitor Praguer Frois, e
d'e'cQtrespondencia recebida de outras correspondencias.

" .

Foi llnanimente aprovado, poreiniciativa do presidente, um
voto de alegria pelo termino da guerra O1undial, com a vitoria cia
,])tl1Jocracia,' faz,;endo-se men~ao especial aos nomes de Winster
Chur<;;hii e ao ~audoso estadista Franklin Delano Roosevelt. Medi-.... , . ,< .

an;t6 proposta do acaQ~mico Magalhaes-Carneiro fpi aceito socia
correspondente n~ Bai~ol)r. Heitor Prague/Fr6is..

., Opresidehte marc'ou 0 dia 14 de Setembro proximo para a pos
sesolene do acad2mico Luiz Pereira 'de Melo, sendo, O1ais tuna vez,
dedaradas vagas as cadeiras ns_ 10. e14, <las quais sao patronos La
pa Pinto ~ Honirio Hora, respectivarnente,'vagas com 0 falecimento
dos aca<lemicos Artur Fortes e Santos Melo.

Foi autorizada a publicac;ao de editais, chamando concorrentes
a sessa<?;dc,que 0 2.° secretario Z6zimo Lima lavrou a competente
ata.
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- . '

Sessao solene de 24 de Outubro de 1945, de
recebimento do academico Luiz Pereira de
Melo,

Presidencia do academico Carvalho N eto.

Presel1tes vanos academicos, 0 Sr. Interventor Federal subs
tituto, autoridades civis' e Inilitares, jomalistas, intelectuais, pro
fessores, colegiais, magistrados, senhoras e senhorinhas, foi abet-ta
a sessao pelo presidente que convidotl a ocupar a presidencia 0 Sr.
Interventor Federal substituto, Dr. Leite N eto.

Por uma comissao especial composta dos academicos Maga
lhaes Carneiro, Z6zi1110 Lima e Garda Moreno foi acompanhado a
tribuna 0 novo academico Dr. Luiz Pereira de Melo que proferiu,
com aplausos da numerosn assistencia, 0 seu discurso de posse, gi
rando em tomo da grand~ figura intelecttial do sell' antecessor Ra
nulfo Prata.

Fez 0 discurso de recep~ao 0 academico :Marcos Ferreira que
dissertoll tambem sobre a figura de proje<;ao cultural que foi Ranul
fo Prata, recebendo aplausos gerais da seleta assistencia. 0 acade
mico Carvalho N eto declarou que foram indicados para as cadeiras
vagas com falecimento de Art'lr Fortes e Santos Melo os intelec
tuais patricios Jose Calasans ~randao da Silva e Acrisio Cruz.

n entao encerrada a sessao, com agradecimentos da presiden
cia a quantos se designaram de emprestar-Ihe 0 brilho do seu com
parecimento.

. 0 2.° secretario Z6zimo Lima, lavrou, em seguida, a com pc
tente ata.

Sessao ordinaria de 26 de Outubro de 1945.
Presidencia do academico Carvalho N eto.

Compareceram os academicos Carvalho Neto, Magalhae;; Car
neiro, Z6zimo Lima, Epifanio Doria e Freire Ribeiro. Fai aprov~

da a ata (:la sessao anterior e lido 0 expediente que COllstou de oft-

"
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dos, cartas .. c.artoes e puhlic.a\oes periodicas dc varias procedencias.
Aberta a ordem do dia declaroll 0 presidcntc ser cIa a elei<;ao para
peencbimento cias duas vag-as abertas com 0 falecimento dos aca
demicos .'\rtllr Fortes e Santos NIelo que ocupavam, respectiva
mente, as cacleiras ns. 10 c 14, de quc sao patronos Lapa Pinto e

Harado Hora.
Leu em seguida dnas propostas quc se achavam subre a mesa,

uma indicando 0 nome do intelectllal coonterdineo Dr. Jose Cala
sans BrancHio da Silva para a cadeira n. 10 vag-a com 0 falecimento
do academico Artur Fortes e outra indicando 0 nome do intelectual
ACrlsio Cruz para a cacleira n. 14, vaga com 0 falccimento do aca-
demico Santos Melo. ."

Como esti vessem em ordern as referidas propostas proccdeu-se
na forma do Regul<lmento Interno, sendo eleitos unanimente os
mendonados candidatos para 0 preenchimento das referidas vagas.

Declarou 0 presidente que oportunamente seria marcada a data
.>ara a posse dos novas academicos e designou Garcia Moreno para
teceher' a academico Acrisio Cruz ~ Jose Augusto para reccher 0

academico Jose Calasans.
Encerrada a sessao lanou a competente ata 0 2.° secretario

Z6zimo Lima.
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