
INNO1 N. 4 JANEIRO E FEVEREIRO, 1932

lliera++hia
9

4 F'ILTRABILIDADE DO VIRUS TUBERCULOSO -- Prof.
b

n.XCTONALizAQXO DO PODER PUBLICO .Joi;o Never da
Fontoura

Follies

CENT'naLisAGxo E PEDEKAGAO - LEVI Carneiro San Tiago

A HIERARCHIA NA VIDA INDIVIDUAL E COLLECTIVA -
Qantas

;l$#&'un:,£'u+';«?.«;': l:!+vl: I,ie:;.=4;H
A iii;itrlii6i;l'H";;=OLx ' 'E 'is' 'Af"l'iba;jFT#eopL;g:HNAEg '--

Arthur Torres Filho

(le Route
Agenor

A IUXIDAnE IDEOLOGICA
O RENASCIMENTO'u:n#$B%ibh :$£G:ilDIREITO DO OPERARIO AO DESCANSO SEMAN{AL E ANNUL .
AUVAROUia E DiTAb&it,i ':

DIARIO DO GOVERNOU E
Nicai)or Nascimenta

Lima

Graccho CArdozo

wAI LJ JL 1 1 tJ 111 1 JL --

HhWg@ll :c:
O MAJOR PROBLEMA ' SANITARIO

Sobrinho
Joie Prestes

PandiA Calogeras
Olbinno de Aiello

R'lesquita Pimentel
Oscftl ' da Silva

Barbosa

o PROBiEhl bA iiO$A 6naA&is.ical) nd liaBlE .:
. . Araujo
Daniel de

NACIONAL
Araujo

HITLER
Sebasti5o

Carvalho

ZIG-ZAG -- As caricatures do baez

FASCISMO ALLEAIAO .

&lendes Fradique
Pagans

O MEZ INTERNACIONiAL -- O dcsarmamento mundial
cio na Hespanha -- O nroblena da 'paz
tl. S. A. -:. Decennal do Fascismo .
Soviets.---. Os iesuitas na Hespanha

REVISTA DOS. I.IVROS: - Americo F:lc6. Luiz
Lopes, Hello dianna.

ESPIRITO SANTO. TERRA DE TURiSMOTURiSMO Xradeira de Freitas

-- As can didatu ras em
e gualitarism o nog

A.medco Face. Schnoor. Osorio

Summario complete nas page. I e fl



PARA DEZEnB
Pregos pssombrosamenle baratos enl todos os

A' PAULICEA (L. S

estupenda variedade .em
SEDAS )IODERNAS, NOVIDADES e ROUPAS BRANCIAS

a pregos (te FESTASi
Loteria da Parahvba

Concessiotlarios: L. COSTA & CIA
Extracg66s em Fevereiro

Plano ExtracQ6es Premio major Prego

Teitla-leila -- 2-9
16

.H )

30:000$( 0(j
:ju:000$rJOu
13U:0C)t)$1,00

30;000$0 t)

lo$ooo
1 0$0t .0
10$ooo
I o$o( }o

glt8i8HgiiKmWi8 EI Bg118RBB 8 B118H81 81B1181 18181 1gli8 1gREEl81iEigi 11i81,Eagle.81ii:li81 l!:iB{El188

C
! I L COSTA & CIA. LTDA. Rua Chit-e, 3. T.el. 2-5470. @

lg.. I (=aica Postal 481. End. Tel.: ''Gaucho".' Rio (ie Janeiro. @
H' I Att-ende rapidamei)te aos pedidos do interior Pogainentos E
8 ' immediatos. g

E,®BE®HE88MB®®®Bg®HB®®®®®®R®®B®®®®®a@H8®®®BH®®E'R®IIBIBME®gBDg®EWBWBgE#

g AS GA gAUCH0 O maior sortimento e os m.elhores
numeros de todas as ]oterias.

<+

LIV:R :A:R IA
=B A% la AU :n IA

Agenda de "Publicag6es Mundiaes
Grande stock de livros de todos .os generis. Novidades

por todos 6s vapores recebidas directamente das principaes
casas editoras -estrangeiras .

Revistas e jornaes
RUA GANGA.LEES DIAS, 78 PHONE 3-5018

RIO DE JANEIRO BRASIL

3
+

I r+



l
n

llierarchia
vol iv JAX.=rE:v -- i9ba

Director -- LOURIVAL FONTES

L

L
PARTE 1 - ARTIGOS ESPECIAES

A filtrabilidade do virus tuberculoso -- Prof. A. Fontes
A racionalizagao do poder publico -- Joio Never da Fontoura

GENTRALISA(;AO E FEDERACIAO:
I -- Aspecto actual do tproblema federalists no Brasil -- Levi Carneiro

IT -- A divisio politica e o problema da unidade -- San Tiago Dantas

12
18

22
25
29

34

37

A hierarchia na vida individual e collectiva =-- Agenor de Route
A lucta contra o ophidismo no Brasil -- Prof. Vital Brasil
llomens e mulheres -- Vicente Licinio Cardoso . . . . -' .. -. .'

A influencia da escola e as aptid6es profissionae$ -t Arthur Torres Filho
A unidade ideologica da America -- Jose Vieira

O RENASCIBIENTO DA ARCHITECTURA :
I -- Habitagao americana -- Aguinaldo Rocha Lima

11 -- 0 fabricante de climax -- ''A. Porto D'Ave

111 -- A edificaCao Ford no valle amazonico -- Jose Mariano (Fijho)

39
42

46

Direito do operario ao descanso semanal e annuo '- Graccho Cardoso
Autarquia e Ditadura -- Nicanor Nascimenta
O Diario do Governo e a Constituinte -- Barbosa Lima Sobrinho
Gandhi -- o semi-deus da India -- Joio Prestes

Feij6 e a questao religiosa -- Pandif Calogeras
Democracia o corporativismo -- Olbiano de Nlello
Credito a mineraqao -- hlesquita Pimentel
O major problema sanitario nacional -- Oscar da Silva Araujo
O problema da nova organisa€ao do Brasi] -- Daniel de Carvalho
llitler e o fascismo allemio -- Sebastiio Pagano
A mobilidade da 'reserve militar -- Helio Vianna
Zig-Zag -- As caricaturas do mez -- Rlendes Fradique
Espirito Santo, terra de turismo -- Bladeira dc Freitas

49

55

60

69

73

88

94

96

110
113

118
120

125

l

/

H

J



lr
llierarchia

PARTE ll O MEZ INTERNAGIONAI

Da paz anciosa ipromessa do desarmamento -- Bezel'i'a de Freitas
O divorcio na Hespanha -- H. Sobral Pinto
A paz mundial -- J. E. de Souza Freitas
A lucta das candidaturas nos Estados IJnidos -- logo Prestes
O decennal do fascismo -- L. F

O combate ao egualitarismo na Russia'sovietica :- Otto Tarjinho
Dissolugao da Companhia de Jesus na Hespanha

126

127

130

135

138

139
141

L.n

t

PARTE 111 REVISTA DOS LIVROS

Raul Bopp e a poesia das terras do sem-fim -- Americo Face
O Problema da Bu'rguezia uor Tristio de Athavde Luiz Schnoor
Vivos e Modes -- O thema da nossa goragio -- Osorio Lopes
A proposito do "Machiavel e o Brasil" -- Hejio Vianna

EXPEDIENTE

Correspondencia. publicidade e assignaturas

RODOLPl10 CARVAI VO
Director-Secretario

n
l REDACgAO E ADMINISTRAGAO Assignatura a comegar de qualquer

m ez :
Praia Marechal Floriano, 23, 9.' and

E]CVador: Rua Alvaro Alvim
Casa Allem5

Semesti'e 28$000

Ando 50$000

Ri o d e .Ja n ei r o Remessa pelo Correio sob registry



l Revista dos Livros

Raul Bopp e a poesia das terras
do Sem - Fim

AMERICO FACE '

]1
desde a infancia que airlda ha
muitas Americas a espera de

queen as descubra. A sua natuneza re-
bella-se, come as creanQas, contra o
tHaI de estar parade. Os nomes de pla-
zas estranhas bantam-the nos ouvidos,
accendem-the os olhos; e logo na sua!
Inente, homo nos poem)es de ver:io, co-
loram-se imagens inauditas.

De tempos a tempos, elle aperta o
sacco de viagem. Os amigos pergun
tam, inquietos :

-- Aonde vaes, Raul Bopp?
-- Vou ali, jf volto
Alla, suppressao das distancias. Ja,

}slinlinaQao cb tempo. E Raul Boil)
parte, lnais uma vez, para a16m dos li-
mited communs, para o Sem-Fim de
povos, planicies, florestas -: para os
lunges que a imaginaqao percebe, con-
fusamente. nos Fumes do Acaso: e
parte contente, porqu-e esse mergulhar
no desconhecido e na aventura 6 a de-
licia do seu pendor incoercivel, sedu-
zido que 6 pdas viagens condo se fo-
ram pronlessas incoinparaveis. D:e-
pois, ao termo de coda regresso, bas-
ra a lembranQa das cousas entrevistas
para abrir novamente a sua alma ao
aceno de outras navegaQ6es e outras
jornadas . . .

Das terras, por6m, que viu e cor-
peu atrav6s do mango, e onde I)or
ephemeros dias plantou a sua bandei-
ra. uma existe. de today e todas, e
ttenhuma .coma elsa que Ihe deixou a
marco de beijos inapagaveis. Nenhu-
ma coma esse lu-.uriosa. implacav-el,
embala-dora terra do Baixo-Amazonas.
Ihe fez por tal modo presenter os mys-

.AUI. BOPP, poets errante e ca-
mihheiro de tantos climas, babe

terios. o assombro. os estrelnecimen-
tos profundos da vida na palpitaQao
das f6rmas iniciaes -- da vida vir-
gem, tenebrosa, nua, em cuio ventre
o s6pro de Deus kinda se anita coma
um embryao fabuloso. Alla, perdeu-se
um dia Raul Bopp em companhia de
caboclos; e, durante mezes, Colombo
de cataSa beirou as martens moles e
denteadas e, por entne o archipelago
sem numero, que o Rio construe e des-
mancha em perp;atlas ,exl+riencias,
penetr6u no circulo .da regiao !exclu-
siva e maravilhosa. onde a realidade
e o sonho se afundam na lascivia e
no terror

Nesse paiz ide fascinaQao, con-
templado e percorrido coco cielirio do
pensanvento, o poeta colheu as dadi-
vas dos dimples, com quem se sen-
tou no chao, ao reflexo do mesmo
fogo. ouvindo-lhes contar as confi-
dencias da Terra e das Aguas. Dir
se-ia que hesse convivio recebeu., ao
mesmo tempo, a inspiragio de "Cobra
Norato"; o seu "Nh6engatQ da Mar-
gfm .Esquerda do Amazonas", agora
editado em volume, e mais a paTavra
magica. a palavra ;nsusT)etta que te-
rra o condio de abrir o Sesame ;de in-
suspeitas e magical harmonias. A
propria poesia brasileira, tacteante nas
saas express6es actuaes a procura de
si mesma., e em .cujas caracteristicas a
nmaneira" -de Raul Bopp se ache en-
quadrada, terra por sua vez, agora, a
confirmaQao de caminhos amplos.

"lC.obra Ngrato " possum:, ef fectiva-
mente, os requisites essenciaes de um
poenla. iE ' um poema bello e novo --
nio de belleza e novida:de qu& aoenas
re$pondessem a- caprichos .formaes, po '
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v.ens. nos astros. na luz. no som, em
today as vidas. i€m Ladas as cotlsas,
atrav6s de tudo, perpassl o nlesnlo fio
invizivel que prende, coho pedras in
distinctas do nlesmo collar. a. inclefi-
ni:da multiplicidade das fomlas. Aqua
tambem. homo nas grander doLUrinas
tradicionaes, $oi do \aby.]mo equoreo
que as formal surgiram e se diff.:
rdnciaraln. O mar 6 a origem, a con-
te (le tudo, i+ae-av6 de tudo, mas prin-
cipio fenlinino e passivo. homo Pralc-
rite na tradiQio v6dica. Havia a Luz

as aguas femeas : um dia o \:onto
(symbolicamente, sem duvi.da : o s6pro,
a vontad: do S&r absoluto) anaitou. a
ipmensidade liquida, e 'foi'maranl-!;e
"is terras do vperungaua", comeQO da
Vida e das cousas .

Mas o mvsterio ainda oaira Hesse
mundi. onde as forQas submersas pa '
recem es8ar no primeiro periodo crea-
d6f, em toda a vertigem :do movimen,
to; 'que shes desencadeou as enerqias
prilnarias; e 6 como si, nos restos da
raga primitiva, puja memoria conser-
ve o ensinamento da tradicio oral. en-
trelaQado a inythos e symbolos bastar-
dos, mas ain:da predominante, os ho-
mers, fundidos na communh:io das for-
mis, guardass':na. apenas attenuada, a
consciencia da absoluta identidade ori-
ginaria, consciencia de um parentesco
profundo e essential que persiste em
trad,-zir-se nos vocativos familiares da-
tos f aqua, ao tempo, aos s':res, fs
cou,as. Assam, as designaQa:s :de pae.
m3e. cunhado. 'irm:io. continuam ha:
bituaes nas allus6es e appellos .aos phe-
nomenos particulares do espaQO, da
fool-este e dos rios .

".Cobra :qorato'j. que faz . stlspirar
remer as caboclas nubeis da Mar-

g I Fsquerda. nio 6 a Boiuna, o
,de .reptil de amplexos mortaes, at-
tr[LJc[to restnctivo, talvez. ;das ])ends e
.pdas furias que o deseio implied na
f atalidade das I attracQ6es. Cobra No-
rato 6; o ' innutneravel amantc. kenio
feiundado.r'e amavel. cujo objects 6 o

proprio amor 'jno deleite procreativo..
O''t)oems d. Rau.I Bdpp f uml aven-
tura flegi£i f orca estuosa das aguas e '
dns. pantallos: Ou antes. no arranj6
da+ficQ:io boetjca. 6 o si)"hador met'i-
dd':na jfelle de ' Cobra Norato.' .e nesta
transfof made, :i l3ercorref og circulos
da ' vidii 'g6rdi:nltiva ;: I'Atente .

Nqsshs p:i$iiias.. o s fmb61o deja:

e

brocha coma uma f16r :dos Tropicos,
coma a sumptuosa planta do Tajf de
coloridos varies. .Cobra Norato vai a
busca do corpinho cheiroso da filha cla
rainha LLllzia. . Queen, esse rainha cle

me bio proxinlo ? Nio inl])orta. Tal-
\ez intronaissio adventicia. ou 6 o seu
none, taivez. corrupQao de forma in-

gena a que se antepoz a quasi:dad.: re-
gia. Nio inlporta. 'Cobra Norato re:

ntaQao do ardor amoroso, trans-
p(5e o lugar Dude as Gobi'fts "estio de

L:;ngo, engulinclo lama". pasha ])elo
poGO de terra padre, atravessa o fun-
clo do la:go assombrado. some-se no es-
curo do mateo... De todos os ladas.
fazem-the acenos, procuram detel-i.
Uma voz da espessura offerece-l.he
"ties arvorezinhas jovens. . .'} Nada!
Cobra Norato s6 pensa em dormir
com a iilha da rainha Luzia. E vae
a.deante. nluito adeallte. . . E. alcan-
Qando a terra-lange, que tem fete se-
gredos ellterrados, deixa-se afundar iia
moleza de um charco, "enrolacla no
r:sto da noite. . . "

Todavia a odvss6a estft arenas
iniciada, e as vis6es .do caminho sio

multiplas e tormentosas. Aqui este a
fl.oresta subterranea de habits impu-
re, que pare cobras; onde ha "rios
macros, obrigados a rabalhar", e on-
ce "as ra.izes inflanlmaclas estio mas-

tigando 16do". No funds dessa g:he-
na. baten] martellos, soldand:o, pregan '
do, e ouvem-se serras. serrrando. Fra-
brica-se terra. . . Estio fabricando
terral Aql-i chiam os tanques de 16do-
paco3ma com que o rio faz ilhzts em
ada.'. . Depots, Cobra N:orato atraves-
sa O cycle alas arvores -- da3 an:.a-
res irreprimiveis que devem ser ini-
migas dos I)omens e afogar os homens
na sombra ; das arvores diligentes que
devem obedecer ao Sol e nio esquecer
de fazer sem'estes; das arvores pri-
sioneiras que nio podem fugir aos
deus tormentos e ao respeito da Co-
bra Grande ; :das f atigadas arvores que
nio cessam o seu labor, sob a vigilan-
cia .dos sapp,s; de..today, de today as
pobres arvol':S que dizem, no seu c6ro
inurmuroso :

Ail ail N6s somos escravas do rio!
escravas do riQ I

E I n5o s6 as art-ores.
tambem s5o escravas,I dense

Av agtt3
!amor scl

d
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ina, Papa do PaTHs.'/6, de punta a
I)onto, uma shtPra inintetrupta -- o
espirito francez calcada sobre uma
aalfe ' continua -- a vida de um
notteiamericano, Parabens pois a
Paths Nathan. E si os deus films
ngo ]ograrem de prompto, exits po-
pular das .plat6as promiscuas, e con-
sular-se com o que se passou um dia
no S5o Jose. Esse theatro mantinha
tradicionalmente a revista com

Alfredo Silva A frente do elen-
co.alum dia o bom Pascoal se lemr
bi;ou de levar para la o Frees. A
mega de estr6a 'foi langue Azul.
E um fuzileiro na'ral. velho ha-
bitu6 do theatre, que eitranh4-
ra o prego, mas comprara a en-
tr:ida. commentou, desolado, no pri-
ineiro entreacto :

-- homo esb decahindo o Sio
Jose. . .

A llill
Vilas

0 EXITO EXTRAORDINAR10 ElINVULGAR:0BTID0 NOS'i SEES
PRIMEIROS NUMEROS PELE 'NOSSO :MENSARIO

llierarchia
DEB{ONSTRA a necessidade da existencia de uma revista de actualidade e
de informagio que resuma e condense, todos os trinta dias, o inventario da
actividade nacional e mundial em todos os dominion da vida social, pol:inca

e economica .

Opini6es ineditas, refle£6es politicas, estudos economicos, theses juridicas,
commentarios sociaes, syntheses technical e scientificas, observag6es dos
phenomenos mundiaes. chronicas de arte e de livros s5o recolhidos, todos

os ' mezes, em

## #

llierarchia
INSERE estudos especiaes sobre politica, educagao, economia, direito. medi-
cina. sociologia gcfal de Pandii Calogeras, Gilberto Ainado. Pontcs de
Rliranda. Tristfio de Athayde, Oli'keira Vianna, p. Leonel Franca, Ft'ancisco
Campos, Plinio Salgada, 'Belisario henna, A. Cardoso Fontes, Vita! Brasil
Arlindo de Assis, Jose Vieira, Sylvia Julio, Jose Blaria Bello, Octavio de
Faria. .Tosh Augusto, Baptigta Pereira, Azevedo Amaral? San.. 'Tiapo Daritas,
Jose Tolentino, Levi Carneiro, Joio Neves da Fontoura, Dioclecio Duarte,
Sergio Buarque de HollaRda, Fabio Sodr6, Bezerra de Freitas. Costa Rego,
lldefonso Albans, Ribas Carneiro, H. Sobral Pinto, Frederico Castillo Bian-
co Clark. Perillo Goihes, Saboia de R]edeiros, Samuel de Oliveirat Everardo
Backeuser, Fernando llagalhaes, A. Garneiro Lego, Anisio: Teixeira, Aze-
vedo Lima, Almachio Diniz, Gustavo Lessa, Belmiro Valverde, Cleinentino
Fraga, Oscar da Silva Araujo, Basilio Xlagalhaes, Rego Lins, Geraldo Vieira,
Ronald de Carvalho, IAlmachio Diniz, 'Xlauricio de Medeiros, Daniel de Car-
valho. Graccho Cardoso, Lacerda de Almeida, logo Prestes, Pantoia Leite,
Dulcidio A. Pereira, Lino Piazza, Jean Gerard .Fleury, Querido Bloheno,
Nunzio Greco, Georges Raeders etc. etc. etc.
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A FILTRA

tlo i'aciocinio ou da logics da expel'i-
mentag5o.

Julgamento levi'e de influencias
alheias, obseivagao juste do pllcno-
nleno que se depara, (tai'fio causa ao
conheciln£tnto de factor novos. S6 en-
tgo deve-sc exel'cer a auto-critics inc-
xoi'avec. S6 entgo se procurai'a o con-
senso dcl juizo alheio, fazendo a})pe11o
ao cabedal accumulado pda expel'i-
mentacio de outrem; e, pda compaq'a-
WaD do que se sabia cori o quc se veil
a saber ', peta reajustamento (!os pl'in-
cipios ja conhecidos cont os que so
most!'ant Davos, verificai'-se-fio as cau-
ses de errs, onde se presuina (luc elias
existam, fai'-se-f o possivel poi ' que
sejanl removidas, e, assam frito, se o
!)henomeno se i'epete} seri elle uni:t
nova acquistgao .

A concatenagao dos phenon)ends
dart no nlethodo experimental ])ase f
theoria que os or(lena. Da analyse do
phenomena chegarenlos a interpreta-
gao d'elle. Da interpretagao vid o
conhecimento das condig6es que, ])os-
tas em determinismo, permittirao, por
synthese, a repetig5o do phenomena.

Foram estes as bases que oi'ienta-
ram meus estudos sobre o virus tu-
berculoso .

F'oi quando eni }languinhos, a um
assistente necPphl'to foi entregue a im-
munisagio de cavallos ])i oductores de
s6l'o. As regras estabelecidas forum
claclas polo blestrc e por elle cram
estrictamenlc fiscalisadas .

A uma dose mats forte, por6m, des-
encadeou-se a hecatonlbe. O tote em
immunisagao succumbiu quasi em to-
talidade. Ern a ])irda dos melhoi'es
cavailos pi'oductores do s6i'o, ja im-
munis!\dos, e nos quads se devin in:cu-
ter a immunisaQao.

Dia de lucto, de profunda !nagoa,
inesquecix'el magna parft quem pro-
cedera fiando-se no que fora estabe-
!ecido e fido canto verdade .

keio a charge, velo A blague e o ser-
vigo passou a dios mais experientes,
a queen deveria obedecei ' a uma tecll-
nica maid perfeita.

Blas. . . os animals continual'ani a

morrer. E s6 entgo se viu que a causa
da catastrophe era a hyper-sensibili-
dade dos animaes hyper-immunisa(!os.

Ja passara despei'cebida na immu-
nisagao active pda vaccine anti-pes-
tosa a anaphylaxis qtle se revelai'a no
phenomena da dose critics, phenome-
na de Oswaldo Cruz, coma o denomi-
nei em minha these de doutoramento.

Possivel pi'eparar a
corpus bacillares Par
lose efficaz, facilitand
da bacteria, utica I
Creditava existir n

":::=.!£:.:=!:'=
nail verificado que a

$::;1 :1:\t:'=:li,tl=;
Cod exclus:io dc ce,t
taos e de cei'tas goidu
i'cabsoi'pg:io por via lyl
se Considerar coho in
expel'ilnentafgo cod ole
bacaJhfo, ninja (luanda
baordura humana, e com
extrahidas de bacillos
redundal'am semprc cm

InlPunha-se, pols, cont
dialmente a natureza cl
do compo bacillar Para
(xperiencias .

.::l=1.=':.,= "'"-::,:''==
chimica extractive

,=.T='=:== :=:::
=l=h';=i: '=1=1E:;u:'
Bahia, mas que queria sf
periodo da alchimia em ]
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nunca verificados polos .sei
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A 6pocha (ta sorotherapia estava em
apogee. As brilhantes victorian dos
soros therapeuticos, na prevengao c
na curb das mats inortiferas infecg6es,
na diphteria, no tetano, nos empego-
nhados, nos empestados, faziam aben-
goar os names de Roux, Behring, Cal-
mette e ]'ersin. Em nosso nleio dual
figures de Apostolo se destacavam
Vital Brasil, que creara o anti-o])hi-
tlismo nacional; Oswaldo Cruz, que
fundara a soi'otherapia anti-pestosa
em molded novos e arrojados, mani-
pulando na immunisagao cultures
vivt3s e vintlentas do bacillo da pesto.

Em um:\ tai'de, acompanliado de
Parreiras aorta, recebi do Afestre em
ma bibliotheca a incunlbencia de es-
tudar tuberculose. A directriz foi por
elle tragada pai'a obit'r um s6ro the-
rapeutico especifico.

Os trabalhos de bletalmikof tinham
por elsa 6poca grande I'epercuss5o.
A infecgio da Galleria melonella ])elo
bacillo da tuberculose mosti'ava que
no tuba digestive dente insects occor-
ria a destruigfio do agence infectante
gragas f saponificag5o das cCras e
gorduras existentes no compo do basto-
nete. Nascia assim a esperanga de ser
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ljPolitico leucocytai'io . Preparag6es
de conti'61e de ganglion (te cobaias tu-
ber culisadas, mostravgm a degrada-
gio progressiva dos bastonetes acido-
resistentes cm formal granulares, e

passando-sc no interior dos lynl})ho-
cytos quc os haviam phagocytado.

Resultavain, pois, desta siinples ob-
selvaQao diversas consequcncias de
ordem pratica. A reacgao de defesa
organica n5o bastava para destruir
completamente o elemento infectante;
a forma do bastonete era alterada mas
sua funcgao infectante pei'durava, as
granulag6es que o constituiam pei'ma-
neciam, demonstrando. a colnplexidade
do compo do bastonete. Juste kinda
era supper o papel prepondeiante que
essay granulag6es deviam excrcei ' no
desenvolvimento e na reproducgao do
bastonete

Foio tJi'oblcma entio proposto e
resolvido peso estudo do desenvolvi-
mento de cultui'as honlogeneas. Dos
ensaios de cytologia feitos em prepa-
i'aQ6es por fixagao humida e por co '
loral:io electiva chcgueia conclusio de

que a granulagao exel'cia uma funcQ£io
essential f vida do bacillo, represen '
tando um centro de reproducgao e de
quo ella delia ser considerada como a
unidade viva infectante.

Etta conclusio exigia, entretanto,
uma expeqimenta;ao comprovadora .
Tornava-se necessario demonstrar que

as granulag6es Cram capazes de rege-
nerar bacillos. Para tanto era mister
ter um producto onde s6 existissem
granulag6es, com exclus5o de f6rnlas
bacillares .

Foi ent5o que me occorreu user de
filtros para. obter a separagao.

A experiencia serra crucial. O seu
fl'acasso dada razio aos que inter-
pretavam nas prcparag6es de cultural
ns f6rmas granulares, coho detrictos
de materia corante fixados a lamina,
coma impurezas oriundas dos meios
tle culture .

Passaram-se cinco mezes, cinco bon-

gos mazes de incertezas. de duvidas,
de resultados ned'opsicos negatives...
blas com que emog5o e com que ale
gaia puke reconhecer em coitus de
ganglion e de pulln6es do animal ino-
culado em segunda passagcm coin
ganglia do pi'imeir(i animal expel'i-
mentado, a pi'esenda de bacillus tu-l
berculosos typicos, cod subs reacgoesl
corantes classical, a despeito da au
sencia de reacgao tuberculosa dos te
cidos .

Das experiencias feitas resultava/
Dais, consequencias de grande alcd
ce I)iologico e pathologico. Ficou de-
monstrada expel'hnentalmente a fun-
cgio regcneradora da granular:io ba-
cillar, e por ella se decifrava o enigma
da tuberculosa latente

Forum eases os resultados consegui-
dos em 5 annoy (1906-1911) de intense
labor, eternidade na duvida qttc o
meir oppunha, e na incerteza a que
obrigava a fajta de observag5o alheia,

ObrigaQ6es diversas, aff azei'es I)ro-
fissionaes multiples encontrax'am-mc
solitario na esterilidade de uin desei '-
to, cujo manancial de vida s6 poderi;l
provir de uma experimentagao pasta
em material abundante, rica nos auxi-
lios coinplementares dos methodos fle
investigagao .

As fontes que desde entio mingua-
vam, em 1923 seccai'am de todd, quan-
do por conveniencia adininistrativa
se me ilnpoz a necessidade de entre-
gar o inatei'ial sob minha responsabi-
lidade e o servigo a meu cai'go a um
substitute que por ser novo no conhe-
cimento das quest6es relativas itt!-
berculoso teria por funcgio proceder
n estudos e pesquisas sabre o ao-
stlmpto .

Privado assim do material necessa-

rio, senn-me estimulado pda asphl '-
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xia prevista, e poi ' offensive feita a
pedidos de quem nio encontrava seu
name para subscrevel-os. Certo de
quc estava com a verdade, iiupuz-me
a missio de proseguir.

Em memoravel sess5o da Conferen-
cia de Lausanne, Vaudremer annun-
ciara tcr obtido a demonstrag£io da
filtrabilidade do virus tuberculoso .
Suas experiencias despertaram enor-
)ne attengao. Foi(luanda Calmette
reivindicou para o Brasil a prioridadc
da descoberta, feita 13 annos antes.
Era a primeira confirmaggo da these
proposta em 1910.

Fionra a justiga do fabio. Hom'a i
gloria da Fi'anna encarnada em Cal-
mette.

A noticla aqua chegara por carta
amiga do inditoso Barbosa Lima a
Blazzini Buena. Mazzini deu-a a publi-
ci(fade .

Era o balsamo cont que o coragio
inagnanimo de Alazzini seccava a san-
gradura das feridas do amor proprio
profissional, de quem um dia tivera por
ventura tel-o entre os seus discipulos.

E uma nova energia impelliu-me
para a frente.

Eu me convencera de que os pheno-
menon observados na biologia do ba-
cillo da tuberculose, representavam
factor de ob'dem gerd, que regiam o
cycle de desenxolvimento das bacte-
rial . Por ipso I'ecomecei nxeus estudos
tomando coma material bacterial de
tilt\is f aol desenvolvimento c obser-

x'a€ tlo .

E entre outras no grupo coli-typhi-
co-dysenterico Dude reconhecei' que
no desenvolvimento dessas bacterial
se pasha uina phase ultra-microscopi-
ca que n5o 6 revelada pecos actuaes
methodos do investigagao.

Estes trabalhos feitos em laborato-
rio n5o official, lorain publicados em

}languinhos por acquiescencia do Dr.
Lcocaclio Cliaves, Sccietario do Insti-
tuto.

No estrangeiro as affirmag6es de
Vaudremei' despertaram a attengia
dos microbiologistas . Clalmette incum-
be a Valtis de estudar e de repetir o
que se havia feith em blanguinbos em
materia de tuberculose. A confirma-
g5o foi plena. Tice sciencia dos re-
sultados . Precisava acompanhal-os c
v6r de visu .

li- a Eui'opa 6 facil. Doze dias ou
I mez de viagem conforms as posses.

Mats diffici1 6 ser permittida a via-
gem por quem posse impedil-a. Maid
difficil 6 kinda facilital-a a quem ngo
mcrecer a grata. Coma poderia pre-
tendel-a, sem funcqao official, sem
politico, sem qualidades de funcciona-
rio que merecesse qualquer favor por
parte do Estado? E foi elsa a respos-
ta de quem, autoridade omnipotente,
por Memorial por mim feito tomou
conhecimento da pretensao, por in-
fluencia de um amigo commum. Ja o
antiga collega Zoroastro de Alvarenga
dissera da impossibilidade de obter do
sell amigo intimo, do seu parente afim,
qualquer favor. Jf o Professor Rocha
Vaz, a qucm por ser medici e amigo
se permittia o accesso a Palacio, si-
lenciara e deixara sem resposta a con-
veniencia que ao pretendente assistia
de uma licenga de seis mezes, sem
onus para o Estado, s6 com a vanta-
gem de Hilo Ihe ser descontado o
tempo.

alas.. I'equeri a licenga a que 26
annoy de servigo me davam direito e
patti .

O trabalho era intense. Em todos
os labor'atorios o mot du jour era a
filtrabilidade do virus tuberctlloso.
Bem recebido por todd a parte, cumu-
lado de gentilezas.
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Vieram as confirma96es. Hole em
dia circa de 300 aral)alhos concoidam
cont a tllese Brasileira. Ncgam-n'a ou
mantem-n'a dll duvida talvez 50 .

Podcmos consideral-a acceita I)ela
m£!iona dos investigadores.

E esse grande conquista do Brasil
(]eve-se iEscola Franceza, ao cspirito
de justiQa dos deus honlens, ihonra
dos deus sabios .

Uma era nova i'aiava pai'a os estu-
dos da tisiologia.

"SI nous ne sommer pas avec la
vei'it6, vous avez eu, au moms, le m6-
iite d'ouvrir ]a voie qui etait ])arr6e",
phi'ase confortadora que ouvi de Cal-
mette em presenga do Venerando Suc-
cessor de Pasteur. E Roux apertando-
me a nlgo: "Yous 6tes chez vows; vc-
nez pour continued vos 6tudcs"

Os olhos marearam-se-ine de enlo-
gao !! !

E Alvaro da Franca Rocha e Belmi-
ro Valverde, moinentos ap6s, abraGa-
vam-me commovidos .

As consequencias que se seguiram
f nova orientagio i'edundaram cm
acquisig6es que sc rclacionam coin a
microbiologia, cone a pathologic e com
a ]iiologia gerRI .

O conhecimento da estrttctura inti-
ma do bacillo tuberculoso permittiu
ser I'econllecida a funcGio que a gi'a-
nulagao exerce quer no desenvolvi-
mento do bacillo, quoi ' na sua repro-
(Tuck:io .

Dalai as n096es de unidades i'epi'o-
ductoras e de eleillento viva infectan-
te, assentadas desde 1910 e s6mcnte
confirmadas cnl 1921 poi ' Kii'schen-
stein, en] 1924 poi ' Bezangon e Phili-
bert, em 1929 por Alorton Kahn e Tor-
rey e em 1931 ])or Broeck.

A technica da dupla coloragio do
bacillo de Koch, creada entao, foi au-
xilio precioso nos meds estudos, nos

dc Bczangon e Philibcrt e nos dc
llroeck, lacilitando melhor conhcci-
lnento da organisagao bacteriana na
sua cstructura e na (lualidade dos
suns coinponentes.

Hole o metllodo 6 adoptado unis'ei '-
salmente .

A demonstraG5o cxperinlental dit
nattlreza do virus dada para o bacillo
rle Koch com a demonstragao da fil-
trabilidade de elementos oriundos de
cultural c de ])roductos de les6es tu-
berculosis, abriu novos caminltos na
investigagao dos problcmas ligados i
pathogenia e quiga f pi'ophylaxia c
f:hcrapeutica da infecgao tuberculosa.

Ji s5o hole vcrdades adquiridas o
conhecimento da infecgio polo virus
tu])crcujoso sem tuberculo, a existen-
cia da infect:io tuberculosa sem o ba-
cillo de Koch; ja sgo realidades moi '-
midas e factos microbiologicos coin-
provados a presenga do bacillo de
Koch sem lesio anatomica dos tecidos
Dude elle se hospeda, a existencia da
infec€ao sem elemento organisado vi-
sio'el que a caracterise, a variabilida-
de do vh'ulencia de dada unidade it\i-
crobiana infectante.

E' do dominic de gran(tc maioria
cios observadores a existencia de uma
modalidade atypica da :infecgao tu-
berculosa experimental, pda qual 6
responsavel o virus tuberculoso em
sua phase ultra-microscopica e cujas
les6es haviam fido assignaladas jf em
1910 .

O pi'o})loma dc heranga tuberculosa
ficou elucidado com a cxperimentaglio
de Calmette e de sells discipulos, de
Arloing c do Covelaire, deixando cla-
raniente pasta em f6co a responsabili-
(fade (]o ultra-virus .

Nog6es de grande interesse decor-
i'em kinda pal'a o exacto conhecimen-
to da imimlnidade na infecgao tuber-
culosa. As experiencias de Calmette,
Valtis e Saenz, verificando a presenga
de anti-corpus eln recem-nascidos de
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ovclbas inoculadas cori ultra-virus, c
as dc Paras, Boquet, Negro c Valtis,
Arloing e Thevenot, Dufourt e blalar-
tre, Valtis e Sacnz que affirniam que
a inoculagao de filtrados deter'mind
unis certs resistencia a infecgao tu-
bcrculosa, mostram o paper do ultra-
virus nos processes de innnunidadc.
hlais numeros:ts sio as pcsquisas (elle
demonstrani o podei ' allen'gisante dos
filtrados. Pai'af, Arloing c I)ufourt,
Boquet, Ncgrc e Valtis, jerrold e Sad
hof, Sterling Okuniewski, todos assii3t
concluem .

E, condo consequencia a essay veri-
ficag6es apresenta-sc o problema da
'constituigao do teri'eno predis])onto

ou resistente a infecgao" logicamente
explicado pdas condig6es allergicas
dependentes da infec95o peso ultra-
virus, ])roduzida polo hei'edo-contagio.

O conliecinlcnto do ultra-virus csta-
beleceu kinda relag6es provadas entre
causa e effeito em doengas diversas
de etiologia duvidosa, derniatoses e
lesdes ctltaneas varian, (lupus. acnes,
hubei'culides, psoriasis); derranies ai '-

ticulai'es ou de scrosas, ou provaveis
coho no mal de Hodgin, eni que di-
ved'sos investigadores t&m pesto eni
cvidcncia a prcsenga do ultra-virus
tuberculoso .

Ja o reconhecimento de uin fer-
inento ]ipolitico nos ganglios tuber.
culosos havia mostrado a insufficien-
cia da reacgio cellular a infecgao
cod a persistencia da forma granu-
lar; it den)onstragio da presenga do
ult)'a-x'ii'us eln productos c humored
organicos facilniente contagiantes
(ul'ina, leite nlaterno, langue) oriun-
dos dc individuos tuber'culosos, ines-
mo com ausencia de bacillos ou gra-
nulag6es, creava novas possibilidades
a nina propel'laxia mats efficiente.

Ora, estes phenomenos, coma ja vi-
mos, nio p6dem pernianecer adstrictos
ao ultra-virus tuberculoso. A cxisten-
cia de uma please ultra visivel no des-

t'nx-olviiuento das bacterial que inte-
gra o seu cycle de vida suggere a
previs£io de \un estado de extreme

dispersal da materia viva e que per-
mitte enquadrar os phenomenon da
vida na dependencia estricta da ener-
gia i'egedora dos phenomenon ultra-
colloidaes i'esponsaveis pecos proces-
ses que determinam e regula3n os autos
nub'itivos .

a

A pliantasia idealiza. Idealiza e
creia condig6es e aspectos que se des-
tacanl e destanciam da i'ealidade do
illomento .

E' seu instrumento a iluaginagio,
seu material o sentimento do bello, o
sentilnento do util e o conhecimento
do dAo. Sua objectividade o pi'ogres-
so, a ansia do Inclllor, a realizagao do
ideal .

Em ai'te, em sciencia, a imaginagao
6 judo. Em ucla, aria, corporifica; em
outta, i'tempe o mysterio, aclara o phe-
nomena; em anlbas o homem se iden-
tifica f obra do Creador.

Sem iinaginagao nada se prev6; sem
i'aciocinio nada se justifica; sem com-
prehensio nada se integra eln nosso
espirito .

A nogio objectiva da forma no ele-
mento vivo, ccdei'a, pdas acquisig6es
acima relatadas, logan a nogao de
energia da unidade viva; e do mesmo
dodo que no niundo physico a nogao
de materia se sul)ordina a nog:io de
fol'ga, no conhecimento dos phenome-
non ])hysicos, no mundi vito a nofao
de materia viva ficari subordinada ao
conhecimento da encrgia que d'ella
tlmana, para a indagagao dos pheno-
inenos ligados aos autos vitaes.

Coma consequencia dessa noggo po-
deinos cin pathologia considerar todd
acQio pathogenica, em virtude de ma-
teria heterologa, colno decorrente de
uln acto assimilador.

Do complexo "acgio aggressiva --
reacgao assimiladora" resultarg Q
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pathonergogono, into 6, "a capacidade
morbigena, iinmanente f materia hc-
terologa, que se traduz pda energia
quc della amana no seu esforgo de
integragao. ao novo memo"

O potencial pathogenico que dcsse
esforgo results, variarf pois. na equa-
gao assimiladora proporcionalmente
a qualidade e intensidade das reacg6es
biochimicas que regem os acton nu-
tritivos .

A heterologia dos elementos em con-
flicto sera funcgao das varia96es dos
valores enei'geticos desses elementos .
Em casa de identidade de valores nio
haven heterologia e sim homologia.
A assimilagao se f aral sem obstaculo
por parte do elemento integrador e
havel'f simplesmente incorporagao do
elemento homologs.

Si concebermos sob esse aspects a
funcgao assimiladoi'a, poderemos a
ella referir a penetragao de qualquer
Clemente hetei'ologo ao elements do-
rado de vida. Sio elelnento heterologo
que deve ser assimilado f6r de natu-
reza inerte, into 6, nio dotado de vida,
taes homo elementos ou sees inorgani-
cos, proteinas, albuminas, etc., o pa-
thenergogeno se expressara por uma
intoxicagao .

Si os elementos heterologos forum
dotados de vida, o esforgo de sua in-
tegrag5o ao novo memo, into 6, o pa-
thenergogeno, seri repo'esentado pda
infeccao .

A observagfio (tas molestias infe-
ctuosas mostra que todd infecgao
comprehende ties estagios ou pei'io-
dos. Periodo de invasgo cm que se
enquadram as phases de incubag5o e
de eclosio dos symptonlas; periodo
estacionario no qual se accumulam as
reacg6es de defesa, c periods terminal
que coincide com o restabelecimento
ou coin a morse do organismo infe-
ctado. No cui'so da primeira i)base
de infecgao, into 6,'no periodo de in-
cubagao, a ausencia de symptomas

ngo permitte que a infecgao se
cterise; nests phase todd infecgao
de unn modo nio especifico.

S6 na segunda phase, into 6,
a reacgao de dellesa se exteriorisa pda
eclos5o dos syinptomas, 6 que o qua-
dro morbido se estabelece com sua
physionolliia propria. S6 entgo serf
possivel o diagnostico clinics, pda
coincidencia da localisagao dos ele-
mentos virulentos em orgaos e teci-
dos, o quc Ices conferiri o cai'acted
de especificidade.

Alas, a nio especificidade inicial 6
s6mente apparente, porque a acg5o
antigenica desperta conconlitantelnen-
te a reacgao de defesa.

Este correri parelha com a produ-
CQfio de anti-corpos, at6 a eclosio dos
symptomas.

Assim seria possivel diagnosticar a
molestia infectuosa em seu pe'dodo de
incubadio si possuissemos um metho-
ds de laboratorio que permittisse re-
velar a presenfa do antigens news
phase da infecfao.

If Acilmente comprehenderemos co-

ma uina tal conquista beneficiaria nio.
s6 a prophylaxis come a therapeutics
dos estados infectuosos .

E, no dia em que puderlnos reprc-
sentar por valores numericos a equa-
g5o assimiladora, o valor do pathe-
nergogeno serf conhecido, e de accor-
clo com sua variagao, os estados mor-
bidos infectuosos servo classificados
em funcg5o de coefficientes quc mar-
cai io sua vii'ulencia .

Seriani a base de uma future dyna-
mica pathogenica, desenvolvida f
custa do conhecimento da energia
emanada da materia viva em seu es-
tado de clispers5o e diqisibilidades
inaximas .

Os modernos estudos dos phenoine-
nos electricos e de irradiag5o ligados
a materia viva, trazenl-nos a expel'an-
na de que deja alcangado esse deside-
ratum .

A Rad(
Porte

quando

JIAO N



A Racionalizacfio do
Porter Publica

EDE-ME HIERARCHIA que es-
creva para suas vaginas, ja
consagradas pda autoridade

-dos que nella collaboram e pda sym-
pathia dc quantos as 16ein, algumas
palavi'as acerca do assumpto do dia
en] nosso paiz -- as directrizes de
nossa proxiina organisagao constitu-
tional .

Ainda estou ein pleno egos de um
regresso dos mens pagosl sem o tempo
material necessario siquei' para esa'e-
xel durante sessenta minutos a fio.

Nio query, por6m, ser contumaz a
citagao de HIERARGHIA.

Dir-the.ei por ipso, dc um modo ge-
rri, que a minha preoccupagao sobre
.a materia quasi toda se i'esume em que
iis novak instituiQ6es do direito pu-
blica biasileiro nio tenllanl o cunho
Klesse intellectualismo artificial, que
qantas difficuldades ja nos teh causa-
4o a vida politica, homo eni nossas
;construcg6es de ordem financeira e
econ on'uca .

Para o meeting de amanhi, todos os
brasileii'os poderialn reunii ' a tntllti-
plicidade das suas tenclencias sob um
signs conlmum -- guez'i'a ao artificia-
!isms.

Rtsumo o meu panto de vista, pi'c-
conisando que em nosso futui'o codigo
politico i'acionalisemos o podei ' pu-
})nico, pai'a me servil' cla insubstitui-

P vei expressao de MIRKINE GUETZE-
VITCH.

Na pressa com que faso aos leitorcs
de HIERARCHIA, nio me 6 dado tra-
duzir o illett ponte de vista de f6rma
maid clara do que a constants de um
dos indus discus'sos parlamentares du-
rante it campanha liberal.

Ja entgo a mesnla preoccupaQao
atormentava o meu espirito e atria
ramos ao dieu pensamento. Si ella as-
sistii' aos architectos do monumento
constitutional de amanhg, estou segu-
ro de que muitos males serge evitados
ao Brasil e de que faremos obra dura-
doui'a e fecunda em beneficio da col-
lectividade .

Si, por acaso, percoi'ressein com os
oihos abertos o panorama politico da
i'econstrucQao europ6a, logo se con-
venceriam de que ucla transformagao
pi'ofunda no cspirito c na petra das
instituig6es ganhou as modernas car-
tas constitucionaes .do Velho Mundo.

Com a adopg5o de rumor inteira-
mente novos, com a inscripgao de ine-
ditas e valiosas conquistas no mundo
juridico, o inoderno dit'tito politico
da Europa represents um progresso
sensivel do espirito democraticQ.

lsso nio surpreende a quem meditar
ein que as potencias alliadas inscre-
viam nas snag bandeiras o problems
rla libertagfio dos ])ovos, accusando os

JOAN NEVIS DA FONTOURA
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iinpei'ios conti'aes de serena, eni r)lel)o
seculo XX, os dei'radeii'os basti6es (to
semi-absolutislno .

Ora, o triumpho do esph'ito nacio-
nalista c a victoria do self-gov-ern-
nent s6 })adel'iam tei ' homo conse-
(lucncia ]ogica, dentro das fronteii'as
(te coda Estado, a valorisagao do ele.
ntento poi)ular nas formal de goxrct'no
(iuc fossem a(]optadas .

Aindn agora, volvido um deccnnio
sabre o epi]ogo do formi(gavel confli-
cts, quc incendiou as nag6es do pla-
nets, a lute continua tl'avada ein todos
( s colicities il)cntaes e I'esumidi} no
cheque cntre a democracia e o com-
munisiTlo, entre o systems represen-
tative T)I'oprianlente alito e {t tl'ansfol '-
magfio revolucionaria .

lia at6 unl esa'iptor pei'tencente i
corrente niveladora cxtrema que cha.
mou a democracia typica de democra-
cia nristocratica, considerando o capi-
ta[isnlo colno a feuda]i(bade dos ricoh
e affirmando (luc a humanidade este
lgora siinplesmente dividida eni (lois
acampanlentos irreconciliaveis, pile
ax'TorRID as bandeiras bianca e ver-

melha, coma symbolos i'es])ectivanlen-
te do espirito misoneista ou da extre-
me rebeldia .

Estes, os palos do etei'no problems
de governo; cases, os termos antino-
lnicos enti'c os (juAes se ])roccssa a

reconstl'ucgao ])olitica dos paizes quc
se envolvcl'aln na conflagrag:io 11utn.
dial .

Queen examinar o grande problems
resolvido pdas constituig6es da Allc-
manha, da Austria, da Polonia, da Tur-
quia, da Hungria, da Togo-Slaxia otl
da Tcheco-Slovaquia, sentiri por xre-

zes que ha naquelles estatutos os tra-
Qos indelevois da dill tiqii transi(5o
entre o espirito do passado e os in-
quietadores processor da actualidade

Uma cousa, por6m, n5o escatlara ao
observador impartial -- poi ' toda a

parte triumpha a opini5o democratica.

no grande sentido da palavra, quer
pda ci'ea('io de ilovas republican, quer
pda transmutagao das inonarchias so-
ni'eviventes .

E' certs que, cin alguns prizes, o
dogma dentocratico tem succumbido
ou entrado em syncopes maid ou me-
nts })rolongadas, eln consequencia de
luctas locals quasi semprc decorren-
tes da lnisei'ia economica ou do atjas-
tardamento financeiro.

31as n5o serif exacto affirlnai ' que
estes eclipses tenham propriamentc
sacrificado a accentuagao das ideas
]ibcraes, encaradas no seu model'no
conceito compativel com a socialistl-
ggo (]os processor actuaes da pi'odu-
cgao da riqueza.

As crises que em centos polos attin-
giranl as instituig6es vigentes t&nl fido
quasi sempre resultado (tc factored
coln])lexus, peculiares a indole de ctida
terra ou is saas condig6es momenta-
nc:ls, quando n5o de certas tradig6es
conlpromettidas e por vezes desviadas
de seu curse natui'al, a16m da colla-
boraGao do imi)eto dc indisciplinlt ca-
racteristico da 6poca, e daquella fadi-
ga da arden, doenGa habitual nos
povos sahidos (]o grande cataclysma.

A vertigem, poi'6mp do tempo pi'e-
sente, ja nio comporta solug6es Inc-
t:\p]lysicas para o govci'no (]os Davos,
nem a estructura dos regimens p6de
ser recoberta por um tecido ilnpene-
travcl ds exigencias da vida pratica.

Sal)in)os das nuvens aristotelicas
para a terra firme rlo dia-a-dia. Assis-
timos na esphera juridica, coma nos
doininios da industria, a um ])henome-
no extl'emamente curioso . Einquanto
os homers de negocios e os donor de
usinas pi'ocuram realisal ' o que se
chama a racionalisagao, isto 6, a cred.
gio de ccrto numero de typos oco-
nomicos para coda producto, tambcm
na vida pu})lila testemunhAmos a mes-
ma orientag5o, que um escriptor mo-
del'no denominou ])recisamente a ra-

.talisagao do Bader, ou se){l a tr:tn
nlagao dn politico cn} (}ireito col
clonal .
'ara que se contpencti'e da I)I'oc
leia deslas observng6es, pASta qt
invoque a atteng€io (tc todos ]lai

dots exeinplos frisantes.
Divi:t-se outs'ora que a i'esponsali

lidade dos ministros constituia a c
racteristica fundalnelltal do system

parlanientai ' .
Rf as a vei'dade 6 que o pai'lament

risluo, na sua longs existencia, nio
affirnlou propriamente sob esse asp
cto, mas coma um regnnen em que u
governo rcsulta da vontnde da mai
ria das cameras, (te cujo apoio vil
Q (tepende

Si a])rofundai'mos a olli'onica do pa
lamentarismo, tanto na matriz bi'ita
nina, coho na transplantag5o francez
invariavelmente verificaremos que, r
funds, a nomeagao dos ininistros n:
6 effectivalnente singe obra das Dial
das parlalnentares.

Inspiradas )los model'nos conceiti
de racionalisag5o do poder publica,
ultimas constituig6es europCas agra
caron corajosamente essay lantejo
las da mystica politica, dispondo e
])I'essamente que is cameras cape
nomeagao dos ministros.

Asshn, na Baviera, o parlaincn
designs o primeiro ministi'o e, t)
proposta dente, os demais; na Prussi
o parlamento nomeia apenas o p]
metro ministro; na Austria, o mini
terio 6 formado Belo parlainento.

Eis ahi. A idea jazia no funds
(]outrina, disfargada pqla ficgao (
pda ]iypociisia das fol'mules, que
iain arrastando sem significagao e se
\-er(T:tde, cotno cci'tas ))Faxes synll)o
cas, vazias hole da Fazio que
creara.

]-cz a ot'ientagao inodex'na tab-
rasa dos archaisnlos inuteis, cons
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cionalisagao do poder, ou deja :\ tl':tns-
forniagfio (ta politico cm direito coiTs-
litu clan al .

Para quc sc conlpeneti'e da pi'oce-
dcncia deltas obsei'vag6es, pasta que
cu invoquc a attengfio de todos pax'a
dots exeinplos frisantes.

I)izia-se outs''ora que a lesponsal)i-
lidade dos lninistros constituia a (a-
racteristica fundamental do systeina
parlantentai ' .

alas a verdade 6 que o pai'lamenta-
risino, na sua tonga existencia, ngo se
affirmou propriantente sob esse aspc-
cto, mas coma um regimen ein que um
governo rcsulta da vontade da maio-
ria das cameras, (te cuio apoio vine
r depende

Si aprofundai'mos a cl)i'onica do pai '-
lamentarismo, tanto na matriz bi 'itan-

)mica, como na trans])lantagio franceza,
invariavelmente verificaremos que, no
funds, n nomeag:io dos ministros nia
6 effectivalnente sinio obi'a das maio-
rias parlamentai'es.

Inspiradas nos model'nos concertos
de racionalisag:io do poder publico, as
ultimas constituig6es european arran-
carain corajosamcnte essay lantejou-
]as da mystica politica, dispondo ex-
pressamente que gs cameras cape a
nomeag5o dos ministros.

Assam, na Baviera, o parlamento
designs o primeiro ministi'o e, por
prob)asta dente, os dennis; na Pi'ussia.
o parlamento nomeia apenas o pri-
meiro ministro; na Austria, o minis-
terio 6 formado pele parlainento .

Eis ahi. A idea jazia no funds d£!
dotltrina, (lisfargada p(#a ficgao ou
pda hypociisia das fol'nlulas, que sc
mm ai'rastando sem significagao c sem
xcrdade, condo ce]'tas ])Faxes syml)oli-
cas, vaziAS hole (ta raz5o que as
ci'Cara .

Fcz a oi'ielltagao modeina taboo
rasa dos archaisnlos inuteis, coilsa-

Ki'ando sem i'cseivas no texts das leis
}-s i'ealidades victor'iosas.

Tambcm o ])i'incipio fedex'ativo nio
cscapou a sei ' revigoi'ado, so]) a luz
dos methodos i'ecentes. Nascido pri-
mitivamcnte dos :intcresses (]ynasti-

cos, das imposig6cs regionaes ou das
fci'mentag6cs jacobinas, o federalismcr
na sua tl.ansformagio juridica substi-
tuc a Fazio de Este(]o polo instincts
da descentra[isa€go e ])c]a (teresa har
monica dos intcli'esscs do centro c da

I)eriplleria .
Bras ando as constituig6es i'ecente-

niente e]abol'a(]as n:t Europa dao acr
obscrvador iinparcial e attento a im-
press:io exacta de quc cristallisan} em
seu ai'cabougo as novak normas que
i'cgein o munro nlenta], 6 na acceita-
gao evidentc dos T)ai'tides no keio do
ireito politico.
A esse i'espeito, a carta cla Tclleco-

Slovaquia inttoduz no organismo con-
stitutional as funcg6es de um Tribu-
nal, competente para o exams de cei '-
tos conf]ictos que ])assam occorrer
c.ntre os partidos.

Tio alangada 6, nessc ])articular,
nquella constituig5o que perinitte aa
Tribunal Electoral privai ' da sua ca-
dcira um deputado eleito peta lista de
um pai'lido, si este tivcr cassado o
mandate de confianga ao seu candi-
date .

At6 posco tempo, as superstig6es
cloutriilarias, sob puja influcncia se
organisal'anl e este'ucturaram os i 'egi-

)liens antcl'lopes a guerl'a europea, }'e-
cuni'ia cspavorido, si se shes i'cvelasse
que uma cai'ta ])olitica hax'ci'ia d-J es-
tatuii' rcgras ])ara o proprio choque
das facg6es .

Hole, por6m, quando o nlundo con-
tcmpoi'anew caminha a passes rapidos
pai'a tuclo i'acionalisar, inclusive o po-
rlcr, os proprios partidos politicos
invadeiTI o texto das constituig6es.

[
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narquia federati
s6 a Monarquia
13rasi}, a Federal
guez'ra civil, do
rcbeli6cs, das oli
tluia faltou a esse
histoi ica .

Subverteu-a, poJ
deralismo -- Brie
foriua95o Politico
do em todos os el
toria .
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JI -- Aspects Actual do Problems Federalista no Brasil

LEVI CARNEIRO

At tor de "Jlldiciarislwo elFedel'atisllto '
i

Nio nlinudeio. n
sodas, this episodic
dos 40 anon dc ],c
Depots desses 40 an
talvez a tinica ver
de lada a nossa vid:

Ainda neste lance
principjo propulsor,
va, d, si me n5o eng
keio do federalismo

A revolugao de 19
outta --- e a Junior

=:=''='\£.'=
Ala'edo Valladgo.

O inovimento cen
cara-se. O Congress
Do proprio keio dele
hoinens mats eminen
clamado quc s6 uln p
o Presidents da Rep
clang encolhera-se,
CorraQado. A Fedex'a
-- torque os Estad(
cconomicamente da
tends a navegaQ5o de
bancos, o credits, os
de Publica, as rodovias
o Governo Fedex'al Ih(
va, entregaram-se, hull
]iciosainente, zis deterr

=m'=/=:;.:='
meld de compressljo d

cleral -- em vez de expo

ODA a histoi'ia ])olitica do Bra.
sil p6de, talvez, ser escrita num
panto de vista exclusivo -- o

da concentragao dos poderes. O libe-
ralismo de Pedro ll consiste, princi-
palmente, enl repartir todd a sua au-
toridade imensa. Ao lnenos -- em que-
rer reparti-la. Ele procure clear uin
i'eginie constitutional, uin P:trlamen-
to, pal'tidos, gabinete.

O seu "poder pessoal" exercita-se
no sentido de animal essay ficg6es;
perccber os balbucios da opiniao pu-
blica, e suprir-the as omiss6es; reali-
$al' a rotagao dos partidos, inexpl'es-
sivos, desapegados das ideias; creat '
um sistema electoral, vei'dadeiro e si-
gnificativo .

Ele n5o usurpa. Sio ns outros po-
deres, as outras forgas da Nagao que
abdicam, submcteni-se, n5o se orien-
tal sinio pda vontade dele, confian-
tcs na sua sabedoria, no seu descorti-
no, no acerto dns suns decis6es. As-
sim, apezai ' de toda a sua abnega95o
c de todo o .seu liberalismo, e da sua
fidelidade f Constituig5o, Pedro IT
terming o seu gi'ande reinado, realm.
santo uma concentrag5o inconcebivel
de Bader, sabre 8 milh6es de quilo-
nletros quadrados de terra e sabre 15
milh6es de homers.

E pot'que? Simplesmente porque,

T empt'cendendo a disti'ibuig5o do po-
rter num sentido -- digamos assam --
latitudinal, Pedl'o 11, c a Xlonarquia,
mant6m o empenho dn concenti'aWaD
do poder no sentido longitudinal. Os
potiei'es imperiais dividein-se, no pa-
per: gabinete, parlamento, conselho
tle Estado, eleitoi'ado, inagistratura. . .

Blas, eases poderes imperiais enipol-
gam e dominam toda a Naglio. Toda
:\ vida nacional concentra-se na Car-
te. Asfixiam-se as provincial. Defi-
nham os municipios.

Foi esse o caro. Ei'ro proveniento
de um alto e nobi'c pensainento, de
un)a grande e bela preocupaggo --
quc constituiu, em certs lnomenta,
lada a finalidade histoi'ica cla Blonar-
quia -- a unidade nacional. Blas, kin-
da nests ponto de vista, grave errs,
torque o unitarismo n5o serif sempre
a unidade nacional -- e s6 a F'edera-
9ao a manteria, depois de certs
tempo.

A desconcentragao dos podei'cs foi
tentada artificialmente -- abandona-
do o campo unico em quc se maria
com segui'anna .

O Impei'io {dentificou-se com o U'ni-
tarismo. Fortaleceu-o.

Ngo transigiu com a autonomia das
pron'incias -- sin5o tardy de maid.

Joaquim Nabuco, propondo a Mo-
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Quando nuy Barbosa, ai'iastttdo
polos intercsses da politico de seu Es-
tado, sustentou a sese in:\is amcaga-
dora da Fedex'aglio, (luc ele props'io
-creira anti'e n6s -- a tele da colnpe-
tencia do Presidente da Republics
para inteivil ' cm qualquei ' Estado,
af tlstando o governador conti'a que se
su1llevir:\ parte da populagfio -- foi.
alias, o props'io Pi'csidcnte, Sr. EI)i-
tacio Pess6a, ([ucm, coin a nlais alta
comprecns:io tlo regime, e o mats no-
ble sentilnento civico, i'epeliu esse
doutt'ina, c recusou o arbitrio (lue elie

era confer'ido .
O Sr. Ai'thud' Bcl'nitrdcs inicia, pu-

i'6m. o scu covet'no com a dcposigao
do hovel'nltdoi ' clcito do Estado do
Rio; cncci'i'a-o con) a rcf6rma da
Constitui€iio, em que procui'a conso-
lidar as tendencies do seu espirito.

Poi ' fim, o Sr. \washington Luis, de-
pois de algunlas afinnag6es de zero
do fedex'alislno -- lava, ele pi'oprio,
ao pai'oxismo, o nioviincnto de absoi '-
Gao dos poderes.

Em setembro de 1930, ou antes, to-
dos os que n5o cxercianios (lualquei '

parcela de poder publica -- e at6 ines-
mo muitos dos que a exerciant! -- sen-
tiamos caminhar para outta base -- de
completa anulagio da autonoinia dos
Estados, a que se haveria de seguir,
thais cede ou mats tarde, nova "ex-
plosao", de consequencias incalcula-
veis; ou pai'a a reagio imediata, de
que resultaria o conflito cntre as dual;
tendencias opostas .

Em suma -- ou se i'estauraria o fe-
dera[ismo; ou se anu]at'ia ])or com-
pleto a autonomia de Estados, para
provocar, inais tarde, outs'a reaggo fe-
deralista, ou talvez o desmembramen-
to de varies Estados.

div'el: -- triunfava, com ela, o Federa-
lismo.

Sem me sup6i ', de modo alguin, au-
torisado a fixer, com acerto, esse si-
gnificado, foi assim que, a indus ollios,
ele se aprescntou desde a prinieira
hoi'a .

Foi :tssini que, sed impugnag:io Hein
11{ vci-tcncia, pucie cscrever, na chair)a-
da Lei organica do Govci'no Proviso-
t'io, que a nox'a Constituig£io niantcria
o i'egime federativo; c consagi'ar, ain-
d:t (lue cin principio, c cori as limita-
c6es inevitaveis no moulento, a pi 'o-
!)ria Constituigao fedcralista (le 1891 .

Beni sei que houvc, dais garde, queen
aponti\sse, nesse dispositive, censura-
\cl cerceamento da competencia da
!)ropria Constituintc futura. Suponho,
poi'6ni, (lue elc apenas nulrcou o iunio
do movimento tl'iunfante, asscntou-the
a orientagao aegon'ante dos nlcsmos
fftos historicos, cxprimiu, co:n fideli-
dacie, o pensanlcnto doininante da
Naglio .

Instaurando um regime pl'6-consti-
tucional, revigorando, em sua pux'eza,
a primeira Clonstituigjio i'epublicana
-- o Governo Provisorio destacou,
accrtadamente, o prinQipio (testa, qlle
cxcluia de emenda, ou revisio, o I)i'in-
cipio federativo. E ' uina verdadeira
rovis:io constitutional que se vai efe.
guar, em consequencia da revolugao --
e, assam, nos tcrmos da pi'opria Consti-
tuigao .

Nada impede, sem duvida, pi'atica-
mente, que a futui'a Constituinto lance
poi ' teri'a esse marco. Xl:is, sel'a liilla
nova I'ovoluQao. E um novo errs.

atual a sua fei
conti'alisadora .

Sem duvida, ult
ou de Podcres c
{)6(!e deixar de se
ali&is, eni nosso ca
nino individual, o
convenientes, a or
ies dificu[da(]es e

facets. Direi mesa

(iue ele Hilo dove
cstritamente feces
g:ulis£tgfio initial.
veilios, que o u
acai'rtt o bail'isino.

Por outdo lada,
snipe'imho cone qu(
pi'acura reintegl.ai '.

ti'os de autono]]]ia ]
ati':ives (te lnuitos (
conte "Codigo dos ]

Condo quei ' (auer
agora, talvez, um d
veinos eln ]890 -- P(
duvidou de que a
ser, no Brasil, federi

Nile o nntecjpo,
desde jf, a primeit'a
tagdcs lnais significa

!:lava-sc i:i um cl
alcflncc, e de gi'ande
tribunals judjciarios
tito se manifestando
dade da jtlstiQa. Nio
ici si, en] brave, todof
nunciado Hesse sentid

Todos almejain ]ib
pendencia, que, por
aviltou, de governicho!
pai'um-n'os I'ones raze
Opinanl no mesmo sen
toridades nossas. no tt
Conjugal esse aspir
unidade do processo, q
esper4ngas. E, demais,
ileiros do movimento i

k

Desde ja se manifestani, contudo,
sintomas de um movimento de opi-
niio a favor do unitarismo.

Ha, kinda, os que v6em neue a sal-
-vagio do Brasil. E ha, at6, os quc
atribuem algumas virttides do gavel'no

Por isso, a vitoria da Revolugao pa
receu-me assumir um significado inilu-
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atual a sua feigio acentuadamcnta
conti'alisadora .

Sem duvida, u]n gavel'ilo ditatoria],
ou de poderes discrecionai'ios, nio
p6de deixai ' (]e ser unitarista. Esse 6.
illias, cm nosso faso, e eni mi4lha opi-
nigo individual, o lnaior de deus in-
convenientes, a origem de saas maio-
ies dificuldades c de seus erl'os iuais
faceis. Direi merino -- a Fazio poi '
(Inc ele nfio deve duran Haig que o
estritamente necessario pai'a a real '-

ganisagfio initial. Basta vdr, coma
vcnlos, que o unitaiisnlo excii:a c
acirra o bairismo.

Por outdo dado, acredito pei'ccl)cr u
empenho cod quc a Governo atufl
pi'ocui a reintegi'ai ', i'eavivar, os con-
ti'os de autonomic local, notadaulentc.
ati':ives (Tc muitos dispositivos do re-
cente "Codigo dos Interventores"

Come quer (luer deja, vainos ter,
agora, talvez, uin debate que nio ti.
veinos em 1890 -- pols entio ningucnl
duvidou dc que a i'epublica devessc
ser, no Brasil, federativa.

Nio o antecipo, destacando aqui,
desde jf, a primeii'a de saas manifes.
tagdes lnais significativas.

cer dc uin dos chores da revolugio.
de dai'a inteligencia e put'o idealis-
mo, o Sr . Juarez Tavora . . .

O movimento tem grander ])ossibi-
lidades de ti'iunf ar. Bills, ])cna serra
quc' ti'itmfasse. . .

+

Pal'a mim, que senl])re conjuguci o
fcdei'alismo com o judicial'ismo, b vi
num e noutro os cai'acteristicos ma-
gnificos (]a Constituigio de 1891, esse
reclamo do Judiciario, a beni de sua
proprio autononlia, e de scu pi'estigio,
assume o maid alto interesse -- tanto
maid quanto o consider'o inatendivel.

EI)a minha opilliao -- e cstf clara
quc apenas exprimo uma opiniio in-
dividual, ai'raigada eln velhas convi-
c96es -- para mild, a unidade (!e jus-
tiga no Bi'anil seria uma i'csti'igloo pi'o-
funda e amcagadoi'a do fedeialismo.
Sem ])oder, agora, cxaininai ' a ques-
tio em todos os aspectos, quero, ape-
n:!s, tragar, perante os que se interes-
saili pe[o proj)]elna, a]guns ]ineanlen-
tos, que Ihe destaco.

Assini 6 que, a meu v6r, abstraindo
inesino de today as outras raz6es, de
ordcm teal'ica, e de order pi'atica --
a unida(!e da justiGa (meglno sem ctle-
gar ao absurdo da organisagao judi-
ciaria decretada pele poder central)
diminuiria, grtlndementc, si nio anu-
lassc, o prestigio e a t\utonomi£\ (]os
Estados.

Fitos n5o esquecidos pel'miter inia-
ginal' a situagao que se crearia qltan-
do uin Presidente da Republica des.
abusaclo -- pol'que ainda os merc.
mos. . , -- dispusesse, no ]ilstado, con-
ti'a o governador, que Ihe desagi'a(mas-
se, da aparelhagem da justiga federal,
ain(la inconipleta, e, tainbem, (te to(]:i
!i nlagistl'atura civil e criminal, cni
sodas as comarcas e em todos os inu-
nicipios . .

Por outdo indo, assuluindo o eucar-

k

!:levi-sc ja um clamor de grande
alcllncc, e de gi'ande repercuss5o. Os
tribunals judiciarios dos Estados cs.
t3o se nianifestando a favor da uni.
dade (la justiQa. Ngo me surpi'eende.
ici si, em ])reve, todos se tivcrcm ]li 'o-

!iunciado Hesse sentido.

Todos allnejam libertar-se da dc.
pendencia, que, por vezes, tanto os
aviltou, de governichos estaduais. Am.
pai'ain-n'os fortes raz6es doutrinarias.
Opinani uo inesmo scntido gi'andes au-
toridades nossas, no tei'reno juridico.
Conjugani essa aspiraglio coin a da
unidade do processo, que atrie tantas
esperangas. E, demais, p6dem os pio-
neiros do movimento invocai ' o pare-
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go de pagan os venciinentos de lada a
magistratura(apesar da dificuldade
de ajusta.los fs condig6es de coda Es-
tado), a Uniio tel'ia, ainda, de tamar
aos Estados outras fontes de rendas,
a16ln das que Ices vai cxigir para
poder custear os servigos de divide
externa, e os mats, que parece feces.
sano ficarem a cargo bela. Blingoa-
dos, assim, os recut'sos orgamentarios
dos Estados, avultada, pda magistra.
luna, pele Blinisterio pu})lice, e pecos
serventuarios subalternos da justiga
-- a legigo de funccionai'ios federais
(do Exercito, da Alarinha, da Sa dc
Publica, das Alfandegas e das repay
tig6es tributaries, do ensino, etc.) --
a que ficar5o reduzidos a autoridade
e o prestigio, que jf tio mingoados
se mostraram, dos poderes estaduais?

Si assim seri, quanto ao principia
do federalismo em si mesmo, tambel:ri
nio acredito que a unidade reclamada
melhore e prestigie a proprio justiga.
Ao contrario, tei'enlos as nomcaG6es
feitas sob as influencing estreitas tto
Distrito Federal, da C6i'te. . . Tereillos
os promotores, e os juizes do Amazo-
nas e de Moto Grosso -- e meslno da
Baja, ou do Rio Grande do Sul --
nomeados dentre os amigos do Gover-
no federal, aqua do Rio de Janeiro, e
que n5o sair5o daqui. Ha de verifi-
car-se em mais large escala, e coRI
maior gravidade, o que, enl centos
cason, se observa ja em relagao a jui-
zes e promotores do vizinho Estado
do Rio. Teremos, em plena Avenida,
frequente, o episodio pitoresco:

-- Fulano, promotoi' em Feira de
Sant'Ana . . .

A unidade da magistratura fool'escer&
eni plena Cinelandia. . .

O Alinistio das Relag6es Exteriores
portia poi ' mantel em seus postos, mi-
nistros, secretarios, consules. . . O Mi-
nistry da Guerra empenha-se ein con-
seguir que comandantes de regimen-
tos, batalh6es, e companhias, perma-
negam em suns sides respectivas.
Vamps ter o Ministro da Justiga, as-
soberbado de cuidados para fazed
com que os magistrados e proinotores.
dc lnilhares de conlarcas estejam em
sous ]ugares, em todd o Pals. . .

EDE-hIE H
creva par
consagrada

dos que ne]]a co]]
pathia de quanto
palavras acerca d
em nosso paiz --
llossa proxiina o]
clonal .

Ainda estou eln
regresso dos meus
material necessari
vei ' durante sesser

Nio query, por(
citagao de liIERA]

Dir-the.ei por is:
ral, que a minha
.a materia quasi tod
as novak instituig
blico bi'asileiro ng
{!esse intellectualis
qantas difficuldades
:(]o :i vida politico
'construc96es de I
tconoinica .

Para o meeting d
bl'asileiros poderiai
1)1icid:lde das suas
signs conlnlun} -- g
!isms.

Rtsumo o meu pc
conisando que em n
politico I'acionalisei
1)nico, para nle sera

Sei beni que o Judiciario reclama
novas, e maioi'es, garantias. Sei que
esse desejo, essa necessidade, devs
contribuir para o lnovimento, pda
!midade da JustiQa, que se este ini-
ciando . bras, a solugao alvitrada pare '
ce-ine contrapi'oducente. Contraria a
regime que devemos mantel, at6 por-
que, (tesprestigiando o Judiciario, in-
fra(luece, ou anula, um dos deus con-
trapesos maid impoi'tantes.

Condo se ha de conseguir, por6m, o
necessario fortalecimento do Judicia-
rio? Em meu parecer, mediante ga-
i'antics constitucionais completes e
cficientes .

As garantias constitucionais sao,
hole, a i)ai'te mats importante de todd
a OI'ganisagao do Estado. A imperfei-
gao tecnica de nossa Constituigao,
nesse panto de vista, foi agravada pda
inominavel mutilagao do habeas-cor-
pus, na emenda de 1926.

A nova Constituigao teri de organi-
st-las cabalmente. E teri de organi-
sar, especialmente, uin conjunto de
normal de proteQ5o do Judiciario, in-
clusive as magistraturas dos Estados.
N5o s6 os principios de vitaliciedade,
de inamovibilidade. de iri'edutibilida-
de de vencimentos -- inscritos, com
demasiada concis5o, na Constituigao

%

l

-- Ah! muito !)racer!.. . keio apre-
ciar o nosso lindo Rio de Janeiro?

-- Qual nada! Nunca me perdi por

E nio ha de ser s6 o promoter cle
Feira de Sant'Ana, mas o luiz de
Obidos, o desembargador de Cuiabg . . .
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de 24 de fevereiro, e que a jurispru-
dencia do Supremo Tribunal Federal
soube vitalisar. Ainda mais: o siste-
ma de nomeag6es e promog6es, com
exclusio das influencias da politica-
Iha, e aproveitamento de capacidades
reveladas; a correlagao dos venci-
mentos dos magistrados com os dos
maid altos funcionarios do Estado;
a repressao da influencia das parente-
las; a garantia da independencia, da
cultura do espirito, do repouso, das
honrarias, do retire remunerado e
tranquilo; a colaboragao nas leis de
processo e de organisagao judiciaria;
et j'en passe.

A par de tudo ipso -- a moralisagao,
a dignificagao, a exaltag5o da advo-
cacia homo munis publica, pda crea-
9ao da Ordem dos Advogados.

Assam imagine a magistratura ca.
pa4 diet ':, eficiente, de que precisa-
mos, at6 para realisar a Federagao.
Mas, dentro desses molded gerais, sob
essay garantias, cada Estado que a or-
ganize livremente, que a nomeie, que
a estipendie.

de florestas e de minas, e as de regu-
lamenta95o de varias profiss6es -- e
tantas outras circunstancias, que serif
bongo discriminai' -- sem duvida for-
talecer6o a tendencia centripeta.

Por isso mesmop e para ngo subver-
ted todd a nossa organisagao federa-
tiva, acredito que muito cautelosamen-
te se devem admitir outras restrig6es
da competencia dos Estados. De ne-
nhuma receio mais que dessa, que ja
desponta, tendente a realisar a uni-
dade da magistratura -- tanto a sei
atraente para muitos nobles espiri-
tos .

Ngo tenho duvida de que saberemos
mantel o federalismo. A dificuldade
este. apenas, em organism-lo, pelo gus-
to equilibrio das forges que se contra-
p6em, evitando a anulag5o de umas,
ou o predominio exagerado de outras,
que nos faria retrogradar, e provoca-
ria outER reagao, maid grave talvez
que a de 1930.

+ Afloranda rapidamente lantos, e t8o
graves problemas, n5o query, todavia,
concluir sem recordar que, para esse
reorganisa95o, dual quest6es deveria-
mos desde logo enfrentar: a divisgo
territorial, e a distribuigao das ren-
das .

Uma e outta forum menosprezadas
em 1891, ou nio puderam ser entgo
resolvidas -- e sentimos as conse.
quencias dessa malta.

A primeira se teri agravado, pelo
desenvolvimento desigual dos Esta-
dos, acentuanda-lines maid e mais a

desigualdade. Quanto a segundo, po-
r6m, os servigos de estatistica, hole
existentes, e a experiencia realisada,
proporcionariam, sem duvida, elemen-
tos para resol\e-la, com grannies pro-
babilidades de exito .

Nenhum publicista, nenhum geogra-

Nio nle tenho por adepto exagera-
do do federalismo. Minhas convi-
c96es, no assunto, ngo resultaram de
estudos juridicos -- mas do estudo da
historic politica do Brasil. Sempre
apontei, em nosso t5o deficiente fede-
ralismo, dual exagerag6es -- a dos
emprestimos externos estaduais, a
dos exercitos estaduais. Sempre senn
e pregueia necessidade de ampliar a
aWaD do Governs federal -- especial-
mente quanto ao ensino primario,
quando a protegao da infancia. Na
remodelagao constitutional, que ra-
mos realisar, teremos, si ngo estou
em euro, de atender a eases pontos.
Mats ainda -- o fortalecimento e o
aparelhamento regular da justiga fe-
deral; as novas leis, especialmente
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to, justificou jainais a divisio terri-
torial, erronea, fortuita, que ramos
mantendo e consolidando. De outta
parte, a divisgo dos impostos foi um
dos maid dificeis pontos versados na
assemb16a constituinte de 1890. ])ai
resultaram as primeiras deficiencies

(]o sistenta federativo instaurado em
1891 .

Bleu voto, muito desatltorisado, mas
muito sincero, sei'ia no sentido de
supn-las, agora, antes de enfrentar as
outras dificuldades da reorganisagao
a empreender.

constants dos p
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11 -- A Divisio Politica e o Problems da Unidade

SAN TIAGO DANTAS

S RELAQ6ES entre o ])roblema
da forma unitaria ou federal e
o problema da unidade politi-

co brasileira est5o patented hole em
dia aos olhos de quasi todos os dou-
trinadores. No Brasil esse problema
da unidade f oi aos poucos transcen-
dendo todos os outros. E dele de-
pende realmente toda concepgao par-
ticular de organizagao politica, coco
da proprio existencia do objeto de-
pende a existencia do que se queira
a ele aplicai '.

Nio esb entretanto no espirito do
debate sobre federalismo e unitaris-
mo, a conapreens5o dessa relativida-
de extreme do assunto. E quando
falo assim, ngo me refiro certamente
fs ideas e argumentos postos em lo-
go, mas a atitude intelectual em que
se dispute, aos argumentos, digamos,
imanentes a propria natureza da dis-
cussgo. Pois de cato, o euro maior da
nossa lnaneira nacional cle resolved '
a quest5o, 6 um euro que podeinos
chamar de visio do assunto, histori-
camente tara dos sous termos ver.
dadeiros .

Nunca se compreendera bem o fe-
deralismo brasileiro, se ngo se liver
em ments que ele foi um ideal por

A que se apaixonaram as masses, e uma
das reformat exigidas polos republi-
canos e liberais. Dai vem uma parte
consideravel da forlnagao da nossa
mentalidade constitutional, t5o pr:e '-
fundainente federalista .

Pois n6s. nio tivemos o estado fe-
deral, -- como o tiveram outros po-
vos, -- em consequencia da aproxi-
magfio de estados distintos, que na
forma composta guardaram as mar-
cas e os limites da sua distingao. Ti-
vemos at6, na ordem I)istorica, a
mal'cha inverse, da unidade para a
federagao. E nem t5o pouco tive-
mos a difei'enciaQ5o politica de cer-
tas provincial, cujo isolamento de
interesses se teria oposto ao centra-
lismo. Era, ao contrario, acusando
o estado unitario de sufocar a vida
e o desenvolvimento das provincias,
que Nabuco se baba pda federagao.

O federalismo foi um movimento
que se foi'mou no terreno teorico da
nossa cultura politica, que assimilou
ao seu plano today as tests anti-cen.
tralistas, que com ele dssencialmente
nio se confundiam, e que pairando
acima de exigencias socials objeti-
vas, tornou-se "moda, entusiasmo,
cegueira, palavra magica", lose

l
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constante dos publicistas libel'ais .
Tornou-se idelogia por um dado; e
i)or outdo, encarnando a tendencia a
assegurai ' as autonoinias locais e re.
gionais, a toi'nai ' a uniio hero agcn-
te de equi]ibrio, de contr6]e entre
as provincial litres, adquirju uma
base juridica exclusive e mats ou
menos irredutiv81 em principio nas
velhas doutjinas da autonomic lo-

cal, que liam as entidades locals co-
ma "instituig6es fundamentais, das

quais o proprio Estado terra tito ori-
gein", dando-lines assim um caracter
de preexistencia natural, a que o Es-
tado nfio teria direito de se sobrep6r.

E dai ficou-nos uma visio pura-
mente juridica do problema, em vez
da visio politica que syria a natu-
ral. O antigo ideal federalista tornou-
se uma categoria do espirito liberal; e
nio sera um exagero pensai ' que o
(lue transparece nas rei+indicag6es
exaltadas da autonomia dos Estados,
de que foi abundance at6 hole a
Repul;leica, 6 um conceito afetivo
dessa autonomia coho dii'eito natu-
ral dos Estados .

Nio credo que a modcrna feigao
unitarista dos estudiosos e das ge-

rag6es de hole tenha por6m restitui-
do ao debate a sua verdadeira natu-
].eza. E ' em Home de um anti-demo-

cratismo que arrasta as elites, e das
]ig6es praticas da nossa experiencia
federal em curio, que mitigaraln os
extremismos doutrinal'ios, que elsa
feig€io unitaria vai surgindo. E se os
primeiros, anti-democraticos de di-
reita, conservam a errada virgo iu-
ridica dos lideres fecleralistas, e bus-
cam a base juridica inflexivel de sua
tele unitaria nas concepQ6es moder-
nas do Estado forte e uno, os segun-
dos, advertidos pda ligao da Repu-
blica, (os segundos, que se confun-
dem tanto com os primeiros), lan-
Qando t) unitai'ismo coma o corretivo
necessario ao processo (]e secesslio

a que a Fedex'agro nos vai conduzin-
do, geram um novo ergo e maioi ',
pris absorvem a causa do Estado
unitario na propria causa da unidade
nacional. E nada mais errado que
esse absorQao. Com ela o unitaris-
mo torna-se uma ideologia, homo o
federalismo o fora nos ultimos anon
do Imperil. E nio se faz mats que
assinalar ao ideal federalists um an-
tonimo, como ele ideal juridico, abso-
luto e irredutivel.

A distingao entre unitarismo e uni-
dade, 6 quasi ilnediata, por6m, o uni-
tarismo 6 uma simpler forma orga-
nica de Estado, a unidade 6 problems
fora dos limites do Direito Publico,
de natureza social essencialmente.

O unitarismo pode f avorecer e i'ea-
lizar a unidade, ser homo na Argen-
tina, no dizer de Sarmiento, ulna con-
digao politica quad! derivada da con-
figuragao fisica. Pode tambem se
opor categoricamente a unidade, por
sufocar e apagar diferengas e liber-
dades, ditadas pda natureza da ter-
ra e do meio.

Posts a questio da forma de Esta-
do em fung5o da unidade, que 6 a
sua determinagao natura], tirada as-
sim do terreno dos principios juri-
dicos, onde tara artificialmente co-
locada, desapareee a irredutibilidade
entre a forma federativa e a forma
unitaria que domina o espirito dos
publicistas .

Olde hdvia dais principios, ha
dubs tendencias . Dual tendencias si-
multaneas, graduaveis, capazes de se
harmonizar no mais dimples e no
mais complexo dos organismos . Pols
nenhuma 6 por si, por natureza, con-
traria a existencia do Estado, mas

qualquer desequilibrio entre das
pode trazer-the a desordem total.

Parece, por6m, chegado esse panto
em que as velhas denominag6es no
seu rigoroso sentido ngo se justifi.
cam. De fato Federalismo e Unita-
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Pismo designam a adogao sistematica
e por pi'incipio, do criteria de decen-
tralisagao e de centralisagao politi-
ca e administrativa.

Todo criteria sistematico no assun-
to foie porem a um sadie realismo.
Eis torque o Estado moderno, infi-
nitamente plastico na sua infrastru-
tura social, nio serf por certo fe-
deral nem unitario; mas adotati en-
tre essen extremos a medida que Ihe
convem, fazendo-a varian de instituto
para instituto, de regiio para regiao,
de acordo com as exigencias da va-
riedade social.

Encontra-se em pensadores moder-
nos, entretanto, uma corrente de
ideas largamente objetiva, que acel-
tando a necessidade de adaptar os
institutos politicos a variedade social,
considera a forma federalista um
grate de passages para a forma uni-
taria, de que o Estado se vai apro-
ximando a medida que aquela varie-
dade desaparece, e que a sociedade
nacional se vai tornando homogenea.
O que 6 cred kinda que todo progres-
so social tenda a realizar a eguala-
gao dos costumes e formal da vida,
pda aproximagao de um padrao em
que se realizam as condig6es natu-
rais da existencia em comum. Pos-
tulado falco, mas de que a grande
maioria kinda n5o se esquiva a in-
fluencia, e de que esb impregnado
o nosso concerto moderns de civiliza-
g5o. De rata, por6m, as formas po-
liticas devem ter a adaptabilidade so-
cial das normal juridicas. Estes, ia
notava Gianbattista Vico, encerram
um elemento fixo e um elements va-
riavel: o primeiro 6 o principle, imu
ravel. de natureza filosofica, o segun-
do 6 a propria conformidade com a
relagao a que a norma juridica se
aplica. Pois tambem nos institutes
politicos ha um elemento pixo, filoso-
fico, e outdo variavel, social. Ea
unidade politica de um poco nao

exide que os institutos que o regem
sejam os mesmos em todos os loga-
res, mas apenas que tenham o mesmo
funds, que participem da mesma ba-
se tilosofica e juridica, embora va-
riem de panto em panto homo varig
a sociedade.

O Brasil 6 um paiz descontinuo
socialmente. Todd elualdade de for-
mas politicas neue sera artificial e
precaria. Uma voz da 2.' Constituinte
declarou que a comunhgo de Direito
era para n6s tio forte como a co '-
munhio de lingua. De cato pored,
a propria comunhao de I)ireito, a

proprio unidade juridica, nio presu '
p6e egualdade das normas de Direi-
to dentro dos nossos confine. O Bra-
sil ngo pode ter uma s6 legislaG:io
adjetiva, mas sobretudo n5o pode ter
uma s6 legislagao substantiva, nem
civil, nell operaria, nem pessoal, tal-
vez somente obrigacional e comer.
dal. Mas um mesmo espirito juri-
dico deve unit ' na sua base as for-
mal multiplas do nosso Direito. Poi'-
que "a unidade 6 uma variedade
harmoniosa". E nio pode ter conti-
nuidade jui'idica, queen nio tem con-
tinuidade social.

Eis por que eu Denso que 6 fora
da Federagao e do Unitarismo exclu-
sivos, como os discutem os nossos
legisladores, que se encontra a nossa
formula de organizagao do Estado
Uno. O plano harmonico da unida-
de brasileira 6 de uma complexi-
dede imprevisivel. E n5o quero ter-
minal este ensaio preliminar ao es-
tudo da divis&o politica, sem lem-
brar a importancia do municipio den-
tro do Estado brasileiro.

Porque o municipio sera aqui maid
que uma divis5o administrativa sem
duvida. E ', antes, um elemento natu-
ral de formagao politica, uma celu-
la no sentido exato, onde se verifica
a continuidade.' social mats precise,
ou para usar os termos de uma lei
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hespanhola de 1907, 6 "a comunida-
de natural de familial e casas"
com jurisdigao politica proprio e ex-
clusiva .

No Brasil o municipio 6 um ele-
ments politico, no Estado. Em tudo
difere da comuna italiana, por exem-
plo, reformada pele Governs fascis-
ta. Etta 6 um d6partamento admi-

nistrative, motel, cm continua de-

marcagao de limited, na mesma me-
dida em que variam as necessidades

administratlvas. O muniqjpio pelo
contrario tem limited historicos e na-

turais; 6 essencialmente grupo poli-
tico espontaneo, decendente dos pa-
triarcados rurais . A formula famosa
"accentrare in politica, deccentraro
in amministrazione", usada na consli.
tuinte de 91, sob outta forma, por
\lulao de .Castjlhos, nada signiqica
a meu v6r para a politico brasileira.
Pois aqua n5o seria grande absurdo o
contrario. Em todd cano seria pre.
ciao nio concentrar sen5o no que
fosse preciso, sem a pretens&o ju-
ridicista de p6r os estados e os mu-
nicipios em p6 de egualdade entry
SI
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A HieraY'chia na Vida
IndividnaleCal.}ectiva

N
men democratico, com a igualda(!e do
direito, 6 iinprescintiivcl a !iierarchia
do devei '. O governs do poco polo
poco nio 6 o governs de todos ao
mesmo tempo e com igual autoridade.
No dia em que todos quizcrem man-
(lar estari estabelecida a anni'chia. Da
hiei'archie nasce a disciplina, da dis-
cipline a oi'dem, da ordem o progres-
so, do progresso o bem ester gerd.
Sem ordcm nfio ha progi'esso, sem
disciplina n5o ha ordem, sem hierar-
chia nio ha disciplina. Logo, a hie-
rarchia 6 essential a vida individual
e collectiva. Este claro que a disci-
pline indispensavel nio vae at6 a sub-
missio e que a oi'dem della resultante
n5o vae at6 a inacgao c o marasmo.

A suboi'dinagao dos poderes indivi-
duals c collectives 6 o equilibrio. A
malta da hierarchia 6 o dgsequilibrio.
O podel ' autoritario precisa ser gra-
duado e dessa graduagao vein o equi-
librio dos po(ceres administrativo, po-
litico e social. Aluita gente ha que
soffre por ter de obedecer e por von-
tade de mandar. Culpa de quem luan-
da aos gritos e com brutalidade, coma
sia funcgao do mando n5o fosse uma
dimples funcg5o de hierarchia . Culpa

ADA mats necessario a \ ida ad-
nlinisti'ativa, politico e social
do que a hierarchia. No regi-

de quem, devendo obedecer, pai'a (lue

judo coi'ra naturallnente, prefere re-
voltar-se ou culliprir o deter de mi
vontade. Clulpa da organisagao social
c politica, que 6 falha em materia de
justiga. Culpa do$ que se desmalldam
ao chegarem ao alto da escala social,
clxorbitando nas oi'dens que dio.
Culpa dos que sc dcsmandam, trans-
gredindo as orders recebidas.

N5o se deve chegai ' As alias posi-
g6es de lnando sem vassal' pecos pos-
tos intennediarios de subordinagio
llierarchica. A vida 6 uina escala. mas
nfio 6 pda escalada que se deve attin-
gir os pastas elevados.. Entretanto,
Cites sgo geralmente occupados de as-
salto, eln: arreinetidas, coho si se ti'a-
tasse de galgai ' os muros de uina for.
taleza. O occur)ante da posigao 6 o
inimigo, por tei ' ci endo antipathias,
ngo sa])endo dirigir e mandar, dirigill-
do hal por n5o ter capacidade de
mandy e mandando brtltalmente })or
nio saber ' dirigir-se. Pode tambein
acontecei ' que tenha fido declarado
inimigo s6 pda maldade de queen Ihe
ambicione o posto e prepay'e o assalto
pda certeza de que, por ascend:io na-
tural e legitima, if nio chegai'ia. Em
vez de tel ' accesso })elo trabalho, tra
balsa para subir sem trabalho. . .

Fda-se muito na organisagao do

AG]ZNOR DE ROURE
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\rabalho opel'aria. E ', de facto, umd
necessidade inadi:tvel cstabelecer no-
vak bases para as rela96es entre o ca-
pita\ e o trabalho, entry o pate:io e o
operatio, entry o que inancla e o que
obedece. O problenla 6 de difficil so-
lugao, a nio ser que a cducaQao che-
que um dia a corrigir os defeitos e os
euros dos homens, levando-os para o
campo neutro eln que a sociedade pos-
se viver cm equilibrio. No calupo da
lute, olde as ambig6es desconheccm a
hiei'archie e olde o ti'aballlo quer sei '
capital por saber quc o capital ja foi
trabalho, o entendimento ha de ser
difficil .

E' pi'eciso que todd dente cuinpi'a o
seu deter conscientemente, honesta-
mente, certs de que o lnecanismo so.
dal s6 funcciona bem quando today
as pegas da machine estgo nos deus

lugares. Na vida collectiva, em que
os individuos sio panes que consti-
tuem um todo, o bom i'esultado da
acgao em conjuncto depende do modo
de proceder de dada um isoladamente.
O mecanismo do corpo social nio dif-
fere do mecanismo do compo huniano,
onde a funcgao de pensar nio gabe ao
Drago, nem a de mover-se pode caper
g cabega. dada organ teh a sua fun-
cg5o especial; o movimento do compo
6 operado pelos inusculos, a circula-
Q5o do langue 6 feita pdas veins e ar-
teries, a intelligencia 6 funcgio do ce-
rebi'o, a respiragio 6 trabalho dos pul-
m6es, a digestao cabe ao estomago;
etc. Assini, no compo social e no ineca-
nismo politico e administrative, coda
or95o precise tei' a sua funcgfio per-
feita e ]iniitada, para evitai ' o desiqui-
librio e a monte. A invas5o de attri-
buig6es 6 mal semelhante ao do der.
ramamento do langue, a henson'ha-
gia. .

Porte uln holnem i'aciocinar coin os
cotovelos? Impossivel! Entretanto, na
vida politico, administrativa e social,
encontramos, a carla pasco, individuos

que procuram subii ' e abi'it caininho
acotovelando o proxinio, aos empur-
t6es, em vcz de procul'ar clistinguir-se
pda conducts e. pele nterecimento
para galgar as posig6es. lsto s6 6
possivel exactamente porque os que
mandam e os que governant nem sein-
pre reconhecem o merito e raramente
fazena justiga, deturpando o capel da
hiei'ai'chia na sociedade. Pensam que
dirigii ' 6 s6 inandar e exigir com arro-
gancia, quando o papel de quem dirige
6 o de regular, conduzir, superinten-
dei', guiar e ngo. . . guitar. Aluitos che-
fes estio convencidos de que. peso sam-
ples facto de carregarem os sobrolhos
o franzirem a testa, falando coin se-
veridade, estio dirigindo e servindo a
liierai'chia. A conducta dessa dente 6
a principal causa dos descontentanien-

tos existentcs na organisaQao politica,
administrativa e social do mundo in-
teiro .

No estado actual da civilisagio ngo
ha maid lugar para o vei'bo mandar.
Devia ser riscado dos diccionarios.
coma terlno obsolete. A£andar 6 orde-
nai' imperativamente, coma senior ou
superior. Hole, quem gotta de mandir
acaba sendo nlandado. . . a fava ou ao
diabo. Na escala hierarchica, de Gina
para baixo, o que se deve fazed 6 or.
dewar, regular, disp6r as coisas dc
modo que tudo cobra bein, sem attri-
ctos prejudiciaes . O lubrificante das
mains sociaes n5o 6 nem a vaidade
nem a sobFrba que se manifesto por
palavras e acton de despotismo. O
tempo da vontade imperiosa ja passou
O lubrificante moderns 6 antes o sor-
riso acolhedor dos chefes que ngo se
escondein, que est5o a vista de todos,
que a todos recebem e ouvem. O chefe
mysterioso c occulto da idea de qua-
ds'ilha bein organisada e n5o de orga-
nisagio hierarchica da sociedade, do
governo, dos servigos publicos e par-
ticulates, das empt'esas e das fabricas.

Sendo assinl, into 6, sendo indispen-

+
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saved a hierarchia e, como consequen-
cia, a disciplina, para haven ordem e
progresso, preciso se torna que a pre-
occupagao maxima dos polos deja a
de uma organisaggo em que tudo capra
bem, porque todos se sintam satisfei-
tos, cumprindo dada qual o seu deter
com criterio seguro, espirito de jus-
tiga, sem ambiQ6es descabidas e sem
atropelo. Aos que dirigem -- gover-
nor, chefes de servigos, de firmas
8 de repartig6es -- gabe a responsabi-
lidade de evitar que a hierarchia man.
tida pda subordinagao voluntaria e
pda disciplina, venha um dia a trans-
former-se em anarchic pda insubordi-
nagao e pda indiscipllna das classes .

A capacidade para dirigir exide
equilibrio das faculdades e dos senti-
mentos. O cerebro n5o deve funccio-
nar apenas homo apparelho receptor
e --m tambem homo transmissor.

Quem dirige deve propagar, sem trans-
formar-se em alto-falanto das suas
proprias qualidades, antes convencen-
do aos seus subordinados de que o
bom funccionamento da machina ad-
ministrativa depende mais do esforgo
que elles empreguem, dentro de suas
attribuig6es, do que de outta qual-
quer sousa. Feito into, teri de reco-
nhecer o merito e fazed justiga.

Hierarchia 6 organisag5o, 6 esforgo
simultaneo, 6 reuni5o de vontades, 6
divisgo de attribuig6es, 6 separagao
do poderes, 6 distribuigao de devcresl
6 o reconhecimento do merits, Nio
pode continual a ser o domiKio do&
privilegiados e o campo de 2cgao do
favoritismo. Sio Mundo nao tratar.
desde ja, de reorganisar suas institui-
g6es no sentido de obter a collabora-
Gao dos homens de boa vontade, para
que o mecanismo politico e social se
mantenha dentro das leis do equili-
brio e do bom sbnso, ent5o vid a
anarchia, que 6 desordem e confusio,
que 6 falta de autoridade e de hie-
rarchia, para acabar em absolutismo,
com a escravidio dos polos

O meld de evitar esse mal 6 o do
impedir que a hierarchia se transfor-
me em servidgo disc armada dos que
est5o em baixo e regalo dos que estio
em ama. Assim oomprehendida, a
hierarchia deixa de ser conjuncto de
poderes visando afim util e commum,
para ser o dominio absolute de meta
duzia, coin sacrificio da maioria. A
reforma de que o blundo mats precise
6 a dos costumes. O Brasil mais quo

qualquer outdo pair.
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A Lucia contra o
Ophidismo no Brasil

Prof . VITAL BRASIL.

/'wndadar da Insf fft€fo de B fang an e do .ImSfifiZro y:fal Blasi/

PROBLEbIA do ophidismo, coma
lantos outros, que interessam
o desenvolvimento do nosso

paiz, aprecsnta, ao lado do aspecto
puramente scientifico, o ponto de
vista social e economico. E ' este,
certamente, o que maid interessa
i grande maioria dos I e ito r es
testa revista. O lado scientifico do
problems este resolvido. Sabemos
bode, baseados na biologia e na obser-
vagao dos accidentes, quaes os memos

prophylacticos contra o ophidismo e
qual o tratamento seguro de taes acci-
dentes. Si conseguissemos a vulgari-
sag5o integral desses conhecimentos,
teriamos certamente alcangado victo-
ria completa contra esse flagello das
populag6es ruraes. A maier difficul-
dade este, justamente, em fazer che-
gar aos maiores interessados n:io s6
o conhecimento, coma a convicg5d dos
lneios estabelecidos pda sciencia.

A quasi totalidade dos accidentes
ophidicos se registrain entry a dente
do campo. Sia os operarios agrico-
las, gents pimples, #gnorante e na

1)1aioria su])ersticiosa, as victimas
quasi exclusivas das picadas das ser-
pentes venenosas. Creados num memo
rude. em luta constante contra a na-
tureza. vivendi num ambiente de no-
g6es falsas, os nossos pabres roceiros
t6m uin pRYor As serpentes, sem, com-
tudo, procurar proteger-se contra os
accidentes. Trabdlham com os p6s

0
descalQos e as pernas ndas, inteira-
mente expostas as mordeduras de
ophidios. Si os nossos trabalhadores
usassem o calgado e perneiras, teria-
mos uma diminuigao de 75 % no nu-
mero de accidentes, pols, esta 6 a pro-
porgaoP em que estes occorrem nos
membros inferiores. No que diz res-
peito ao tratamento os factos sio maid
graves e significativos. A autoridade
do curanderismo, representada pele
curator do cobra, 6 incontestavel. As
praticas maid absurdas s5o postal em
execugao, desde a inoffensive sympa-
thia do capo d'agua, at6 os remedios
perigosos, coma o alcool dado ' em do-
ses elevadas, o fumo administrado por
via gastrica, o kerosene, o cdomela-
nos, etc. A pobre victima 6 muitas
vezes sequestrada do convivio da f a-
milia, sob o fundamento de que a pre-
senga da mulher 6 prejudicial, aggra-
vando o estado do mordido, e a ne-
cessidade de mantel o segredo sobre
o accidente, para o completo exito da
cara. Quando se considers o numero
verdadeiramente consideravel de re-
medios apregoados, pda tradiQao po-
pular, contra o veneno das serpentes,
rica-se abismado da variedade e mul-
tiplicidade dos ineios empregados
contra t5o perigosos accidentes. N5o
s6 no Brasil, coma no extrangeiro,
n5o s6 na hora presente, homo em
tempos remotes, a crendice popular
exerceu formidavel influencia no tra-

+
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tamento do olihidismo, utilisando as
Uris variadas substancias, tirades dos
differ'estes reinos da natureza .

Ja ao tempo enl que viveu Fontana,
teve este notavel experimentador, oc-
casiid de ensaiar, (]iante do ])uque
da Etruria, mats de cem es])ecies ve-
getaes, preconisadas contra o veneto
da vi])ora, verificando que nenhuina
dallas sustentava as virtudes procla-
madas pda tradiggo popular.

Quem viaja ])elo interior do ])aiz,
encontra, com frequencia, n5o s6 en-
tre os ignorantes, homo entre i)essoas
de certs cultura, a crenga nas virtu-
des anti-ophidicas, delta ou daquella
plants da nossa flora.

Tees individuos sao, pda mAioi ' pai '-

te, sinceros, baseando-se em factos
por ellen observados ou no testemu-
nhd de pessoa de sua integra confian-
ga. Tivemos occasigo de ensaiar, com
o rigor ' do laboratorio, grande numei'o
de vegetaes e de preparados contra o
veneno ophidico. Nenhum delves ].e-
sistiu ao ensaio expel'imenta!

Qual a causa da contradig5o entre
os factor de curb pelos memos empiri-
cos, segundo a observag5o dos acci-
dentes naturaes e os estabelecidos
pda experimentagiio? E ' a biologic
que nos responde. A contradig5o 6
apenas apparente. No grande acervo
de accidentes ophidicos nio se en-
contratn dots perfeitamente iguacs,
pols tags accidentes dependem de
grande numcro de circtullstancias,
desde as condig6es da moi'dcdura, re-
gifio moi'dida, tnodo de implantaG5o
dos dented de veneto, I'esistencia da
victima, etc., at6 a actividade e nrin-
cipalmente a quantidade dc veneno de
que disp6e o ophidio no momento do
accidente. asta ultima condiG5o 6.
sem a mellon ' duvida, a dais im])or-
tante, Bois a biologia, baseada em fa-
ctos de observa95o e expeiimentaes,
estabelece, de modof seguro, que a
quantidade de veneto, em um nlo-

mcnto dado, lla glandula da serpente,
e extreniamente variavel.

A serpente tem a pegonha nio s6
para se defender, coho para caGai ' a
victima de que se alimenta. Exgota-
da a tJrovis:io cle pegonha, este s6 se
reproduz lentainente, levando ordina-
riamente 15 dias, para o restabeleci-
niento da provisao primitiva; de soi '-
te que, uma serpente, que comeu uma
presa ou que detenninou um acciden-
te, se encontra, ordinariamente des-
annada ou com uma tho pequena
quantidade dc vcneno que se, i)or ins-
tincts de dcfesa, picai ' novamente, de-
terminarf accidente de pequena gra-
vidade. A ' medida que se afasta
deste memento, a glandula vae se i'e-
fazendo, progi'essivamente, at6 attin-
gir a ])rovisgo bastante para matai '
I'apidamente uma victims (te grande
porte

Dahi se coma)i'ehende quad varia-
veis sio tees accidentes, cuba gravi-
dade C funcG£io da quantidade de pe-
yonha inoculada.

Foi comprehendendo a imlJortancia
do lada social (to problenla, que, ao
iniciarmos a campanha contra o ophi.
dismo, n5d descuramos o panto dc
vista educativo. Era necessario. dcs-
de logo, procurar destruir tantas no-
Qdes salsas , que Contribuiam para
mantel praticas prejudiciaes, entre-
gAndo as pobres victiinas do ophidis-
mo is m5os de ignorantes e supersti-
ciosos curandeiros .

Uma !nazi)ifica op])ortunidade se
nos offerecia, para entrar em conta-
cts com a clause mats intel'essada na
(luestiio. Era-nos indispensavel, tanto
para o estudo, coho para obtenQ5c}
do ntaterial necessario iproduc95c}
do s6ro especifico, promovel o rece-
binlellto de serpentes ein numero suf-
ficiellte para tal fim. Assam entrfmes
cn] i'claCfio com os agricultores. con-
jugando os dais intcresses; -- ])ropa-
gar os memos de dcfesa contra o oplii-
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disnlo, c obtei ' o material para reali-

sagao da obra. Estabelecemos, desde
logo, a permuta dos soros especifi-
cos pdas sei'pentes, que do interior
nos eran] enviadas. Collocavanlos,
desk!\ ante, em milos dos pi'oprieta-
rios de fazenda, os soros especificos,
que, applicados na ]Jrimeira opportu-
nid:!de, tinham a virtude de desper-
tar o interesse peso assumpto em de-
terminada circumscripgao . Uma vez
estabelecido o interesse, este tinha
homo consequencia normal a permu-
ta (]e ideias, que nos offerecia bellas
occasi6es pal'a destruir n096es falsas
sabre ophidismo, e implantai' noi'has
sadias de prophylaxia e ti'atamento.
Mantivemos, com esse objectivo. cor-
rcspondencia com mais de dois mil
fazendeiros, l-edabendo conltempora-
neamente inntuneras visitas de pes-
soas intel'essadas, is quaes se minis-
travam no Instituto verdadeiras li-
Q6es praticas sobre a qucstao.

Etta orientag5o divu]gadora e socia]
foia causa efficiente do successo do
estabelecimento, transformado em or-
ganisagao original, imitada por ou-
tros paizes. Conferencias publicas so-
bre o assumpto, acompanhadas de de-
monstrag6es graphical e experimen-
taes, a16m de publicag6es de vulgari-
sagao scientifica, foram outros tantos

empregados na campanha
contra o opllidismo.

Assim creou-se e desenvolveu-se o
Instituto de Butantan .

Algumas centenas de milhai'es de
sel'pentes pegonhentas passat'am pecos
seas serpentarios, fornecendo-the a
pegonha i'eclanlada para o prcpai'o
dos soros especificos. Centenas de mi-
Ihares de empolas de s6ro foram en-
ti'egues aos agricultores, tends salvo
innumeras victimas. No sul do paiz
e eni nluitos Estados do Norte, a obra
do Instituto 6 conhecida, sendo rau
a fazenda que nio disponha de uma
provisao de s6ro, para acudir ao pi'i-

meil'o faso que poiventura occoi'i'a.
Outs'o Instituto fundado, em 1919, enid

Niteroi, collabora coin o de Butantan,
ila grande okra de conlbate ao ophi-
ciismo. Com o apoio do Governo Fe-
dex'al installai'anl-se os seguintes pos-
tos anti-ophidicos: -- o de Catalao,
em Goyaz, os de Bonlfim e Conquista,
na Bahia, o de Cainpina Grande, na
Parahyba, e o de S. Luiz, no Blara-
nh2o. Estes pastas tGm por funcgao o
ti'atamento de accidentes ophidicos e
a distribuigao dos soros especificos
pelts agricultol'es, bill permuta das-
serpentes, que ]he silo enviadas, a ex-
tracQao e Frei)aro do veneno que 6
I emettido ao lllstituto, em retribuigao
dos soros enviados ])ara a side de
carla uin delves. Sao, a16m disco, cen-
tres de infos'mag6es uteis e de pro-
paganda dos meios de combate acp
ophidismo.

O Instituto de Niteroi, recebendo dos
postos o veneno deseccado, com elle
immunisa animals para producgao dos
s6ras especificos. Entrega annual-
nlente circa de 10 a 15 mil empolas
de s6i'o, a16m do que 6 enviado para
o extrangeiro.

Ha precisamente trinta annoy que
se deu initio em S. Paulo a lula con-
tra o ophidismo. Em Novembro de
1901, realisou-se na Escola de Phar-
macia daquella Capital a pi'imeira
conferencia scientifica sobre o assum-
pto, acompanhada de deinonstraQ6es
cxperilnentaes sabre o valor preven-
tivo e curativo dos soros especificos,
obtidos no Instituto de Butantan, fun-
dado eJn 1899, por iniciativa do Go-
verns do Estado.

r)ecorrido tio grande espago de"
tempo de trabalho continua e persis-
tente, gusto 6 indagar-se quaes os re-
sultados praticQS obtidos. Eln 1902
comeGamos a distribuigao de soros
anti-pegonhentos ])dos agricultores,
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obitos asta diminuigao da mortals- cunistancias nio determinadas.
dade, por essa causa, representa uma Verifica-se polos resultados apura-

#R$ Bail:W $
cerca de cem vidal annualmente. Dais sc trata de indlviduos que se

Coma elements informativo fazemos iidicam aos nudes trabalhos da agri-
distribuir, com cada empola de .sara, cultura.
um boletim questionario, em.ordem a "8om major vulgarisagao flo trata-
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Womens e llulheres

O artigo abaixo, inteiramente ine-
dito, faz pai'te do espolio intellectual
de V. L. Cardoso -- o mallogrado es-
criptor de Vultos e Ideias, Affix'ma-
£6es 8 Commentarios, Pensamcntos
Brasileiros e Figin'as e Conceitos.
Em breve. com outros ensaios, que
deixou tambem sem publicag3o --
constituii'5o um dos }ivros que os
deus amigos vio reunir -- para, atra-
v6s das creag6es do seu espiriio, a
um tempo grave e original, nio llei-
xar que se perca a sua ]nemonn.

N. da R.

dora, mas souberam evitar, as mats
das vezes, o ridiculo da coinparagao.

E, alias, 6 bem de ver que, consi-
derando a mulder como ellen a consi-
deravam, pouch tinham os gi'egos de
se queixar do que ella fizesse a maid
na vida, attendendo a que a fidelidade
dos esposos se tornou dais ou menos
proverbial. Verdade tambem 6, coma
com ironia delicadissima observou:
Montesquieu, que esse moralidade cor-
rentia da vida conjugal talvez fosse
em grande parte, decor'edie de uii
visio social que se desenvolveu entre
os gregos, vicio tio grave cujos peri-
gos o proprio Socrates e outros gre-
gor illustres e servos n5o se es([uece-
lam de lembrar aos inexperientes. ...

ENTRY os factor que maid
nos devem fazed meditar na
etolugao relativamente renta

do espirito eui'opeu, nenhum 6
talvez mais claro do que o que
se revere ao tempo longs per-
dido peso homem em se comparar a
mulher, para desprestigial-a, em se-
guida, ao depois de observar a sua
mellor capacidade para os trabalhos
de predileg5o do homem.

At6 agora, nio attenderam kinda
sufficientemente os homens, a que se
nio devem comparar cousas, quanti-
dades ou individuos differentes entre
si, pda razgo samples de que a diver-
sidade de condig6es fundamentaes
exclue os dados basicos de compara-
gio junta e decente. Mesmo nesse
ponte, se bem que ligeiros e superfi-
ciaes, foram os gregor mais interes-
santes do que os europeus. Erronea-
mente suppuzeram a inferioridade da
mulder, 6 bem verdade, mas nio per-
deram tempo grande, no emtanto, em
procurar fundamental-a com palavras.
Deixaramana sem muita instrucg5o,
consideraram-na quasi, apenas, coma
organ principal da funcGao procrea-

D

Homero, entretanto, cantou, em to
dos os accordes do verso, com ap-
plause fargo dos gregos, a fidelidade
de Penelope. Pytagoras, de outdo
lido, que pregou mais garde entre os
homens, com elevagao e natui'alidade
louvaveis, a necessidade de discipli--
nar os impetus de Eros, deixou tam-
bem muito clara o seu juizo sobre a
prevaricagao da esposa, impossibili-
tada, entao, de se approximar de cou-
sas sagradas, desde que se tivesse dei-
xado approximar, em companhia da-
quelle deus, de outdo que n5o o seu
proprio esposo .

Os homens e as mulheres levaram,
portanto, mais a serio talvez do que
se pensa, o problema da fidelidade
conjugal, o que nio se tornou, todavia,
de difficuldade extrema, dada a posi-
gaq acceita pda mulher, de ser ape-

VICENTE LICINIO CARDOSO



H IE R A R C H I A - JANEIRO - 1931 tudos eni
cheios de
tas c votes fin
cidltdc ou a in;
nada disso se
indo'peildencia
Ihei eni face
lada por ella
balho tenaz na
sentando, por
quinta real
A independe
scntando sable
cco1101]'lien,
facto real e
matico .

nas entre os gregos, a procreadora
dos filhos e a director'a domestics do

bem a casa"

quc nnlar 6 perdoar judo.

k

f acto, os pi'oprios homens

F'oi, na
ct\nt\ quem
sua cathedi'a
fazendo
coin niaior
ga de "
silo (lue, coin
havia fido
distribuidores
Iter qtlem
cncal'gos de
tania
n\ento, e
conte no
chet' quem
varios de
gaqizagao
de ti'abalho
goes
queen
inaior
cases
niaior
coRI o pubs
renter da
chttiliott a
plionista,
de tcl
Ihei' (lue
pho, logo
machina

+

.da cozinhar um ovo"

mens,

e



HOMENS E MULHERES
31

kudos eni coinmiss6cs, com relatoiios
cheios de conclus6es ou cod propos'
tas c votos finaes. Nio, pai'a a feli-
cidade ou a infelicidade da mulller,
nada disso se passou. A liberdade, a
inclcpeildencia de que gaza hole a mu-
Iher ein face do hoineni, foi conquis-
tada por ella nlesnia, obtida coRI tra-
balho tcnaz na luta peta vida, repro '
sentando, J)oi ' isso mesnlo, waa con

quista real, definitive c inlpeiecivel .
A independencia social da mulhcr, as-
scntando so))re a sua independencia
cconomica, i'epresenta, portanto, unl
facto real e n5o um desejo proble-
matico

linda se conseiva na posiQio hunlildc
de costureira ou bordadeit'a, 6 porquc
o Itoniem at6 agora nio soube lnven-
tar inachinas nielhorcs, dais habcis c
Dials pel'feitas, ou vestuarios Dials
simi)]es, dais sobrios e menos !\rtifi-
ciaes .

Foi'ant (te facto as niulheres que sc

grande guerr:\, successivaniente reor-
ganizada e anipliada Quando os mi-
Ih6es de homens se "animalizavam"
na luta titanica c inge'ata das trinchei-
ras. havia por detraz delves unl outED
excrcito de milhares dc mulheres quc
de novo "pietalizavam" os fcridos,
que davani vida aos moribtlndos c que
ensinavam, cod a pratica longs da pa-
ciencia, a ])aciencia lonER necessana
para aguardar a esperanga de dias nle-
]hores de inais luz, de mats vida e de
menos monte.

Foi. na verdade, a niulhci ' ameri-
cana quem desbancou o homed de
sua cathedra de professor primano,
fazendo resurgir, ent:io no lnundo,
coli\ niaior exactidio, a dcfiniGao gre-
ta de "foimadores de alma", cxpres-
s5o que, com tanto criterio e justiga,
havia sido I'eservada na Grccia aos
distiibuidores de ensino Foia mu-
ller quem conquistou ao hoineni os
encat'gos de cnfermeira, denotando
uma paciencia mais gobi'c no trata-
mento, e uma esperanga mats convni-
centc no processo da cuba. Foia mu-
Ihel' quem chamou a si os cargos
varies de secretaria do honlenl, na oi '-
gaqizigao model'na dos escriptorios
de ti'abalho nas grandes agglolnera-
g6cs urbanas americanas. Foi ella
quem mostrou maior honestidade e
major cuidado no officio de caixa das
cases commerciaes, quem denotou
major capacidade no trato commercial
coin o nublico para as o!)eragi)es cor-
rentes da venda. Foi ella, ainda, quell
chainou a sio officio ingrato dc tele-
phonista, condo champ hole kinda o
de telcgraphista. Foia props'ia mu-
Ihei' que se soube fazed dactylogra-
pho, logo que o honiem invcntou a
machine de esa'ever, e se ella ho:c

blas ngo f oia111 0s homers que con-
cederam a liberdade e a independen-
cia is mulllei'es . Elias soubel'ani con-
quistal-a, uma e outER, palmo a palma
na luta amal'ga peta vida. Soffrei'am
para venccr, succunibiram uinas, vin-
garaun outs'as, has trabalharain todas
com ardor, espel'aran com pi\ciencia
c, vencedoras, viet'am offerecer aos
homers, no proprio campo de batalha.
is saas vedas admiraveis pele estiniu-
lo. opulentas pda riqucza de scnti-
inentos, c magnanimas pele despren-
dimento de :\cg6es notabilissimas.
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A einancipagao da mulher moderna
constitue, portanto, uma conquista le-
gitimamente obtida pda forma de
acgao continuada. E ' por isso, s6 por
ipso, que constitue um direito adqui-
rido, torque "direifo 6 a to'r€a que
venco a propria forge". N5o tivesse
liavido lute persistente, a mulder nio
vii'ia a ter consciencia de seu direito,
e, alias, 6 precisamente a consciencia
da propria forma de conquista que re-
po'esenta a "consciencia do direito"
O homem nada concedeu. Foi a mu-
eller, ao contrario, por circumstancias
louvaveis, que mostrou capacidade
para vencer coma companheira do ho-
nlem nos combates pda existencia.
Ella soube instruir-se e educar-se,
conquistando, peso seu trabalho e es-
foi'go, as posig6es a que tem direito
na sociedade. Agora, ella n5o abando-
nari maid as suas conquistas, e, eman-
cipada economicamente, ella possui-
ra, desde entao, a base material ne-
cessaria para mantel a sua !'elativtt
independencia social.

Na grande guerra, venceram as mu-
Iheres : as carnificinas horriveis sagra-
rain a sua emancipagao entry os ho-
mens. E ' por ipso que nio apparecem
claramente as vantagens obtidas pecos
povos vencidos no sacrificio terrifico.
A victoria da guerra coupe a mulder...

com que elle encheu, em name df
verdade, o cerebro da mulder.

Ja Erasmo observava, sem se!' ou-
vido todavia, que o "espirito do ho-
mem esb de tal modo constituido que
a mentira influe sabre elle cem vezes
mats do que a verdade '

E Descartes, mesmo sem perceber
a gravidade decorrente da extensgo
de applicagao que se p6de dai ' fs suas
E)alavras, definia a rethorica ou a dia-
lectica. como sends "a arte de faint
verosimilmente do ladas as cou'sas,
inclusive daquellas que se nio conhe-
cem"

Que culpa tem, pris, as mulheres
de que os homens tivessem desenvol-
vido com tanto ardor a dialectica? . . .

diicamente dif?t
Della, o maxilno
a companheii'a
que babe ver e s
tuigao, sem o e
llomens, on alta
homo tgo bem co
sem o altruismo i
gtlmas outras mi

l
Dessa differen(

diversidade de es
precisamente, tod
cxistencia do ho:
dade da especie

O homem devs
(!euses eni paz,
cuidado minor o
terrestres . O hoi
cipar dos deuses,
mesmo; devendo,
e el.evan continue
para acreditar ne
as ent.io colno .c
mavens para a lul
aero no elogio dl
dept'eciagao no j
mentor .

Gi'annie parte d
sos de Campoan
do modo natura
que tratou elle
poamor tete o e:
dallas nem anjos
dos terrestres, a
mullnres .apenas.

Q)ueixem-se pris os hoinens moder-
nos de sous antepassados, se o cere-
bro das lnulheres ngo 6 precisamente
o que elles desejariam que fosse. blas
observemos tambem, a puridade, que
igualmente xdriam os homens a se
queixar do mundo e da vida, se a-
caso o cerebro das mulheres f6ssc
igual ao delles homens. .

Convenhamos, de facto, que se a
tnulher fosse igual ao homem a vida
serra fatalmente estupida, i)elo me-
mos para os homens existentes na su-
perficie da terra e que nasceram com
olhos c outras cousas lnais para ad-
miral as mulheres. .. Seria de facto
de pouco es!)into a vida se um lio-
mem casado tivesse em sua mulher
uma companheira que visse e obser-
vasse today as cousas do mesmo modo
que elle. Serra o supplicio do espe-
Iho espiritual, por certo kinda maior
que o infligido (aos homens) pda
constancia da reproducgao physiono-
mica. na superficie liza do video de
espelho .

Nio. Para felicidade humana, a
inulher 6, em verdade, physica e psy-

Se as mulheres n5o aprendesseln
maid com a propria vida do que com
os livros dos homers, ja de ha muito
teriam respondido a insolencia das
palavras, definia a rhetorica ou a dia-
tenciou com a ai'rogancia emphatica
das grandes phrases: "0 cerebro da
mulher 6 uma esponja propria para
refer todos os euros". Porque, na ver-
dade, se a mulher aprende no mundi
com o homem, s6 o cerebro do ho-
mem "exprimido" poderia dar a me-
dida juste da quantidade de mentira
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chicamente differcnte tlo homem.
Della, o maxims que se ])6de obter 6
a companheira sincci'a e admiravel
que sage ver e sentir a vida por in-
tuig5o, sem o egoismo proprio dos
homens, on entio a "cara metade",
coho t5o bem compo'e})endeu o novo,
sem o altruismo proprio tambem :} al-
gumas outras mulheres

Com criteria e acerto seguro, Hulpe,
talvez depois de bayer conhecido ns
mulheres francezas de seu tempo, ob-
servou uin dia que a "curiosidade 6
mgo da sciencia", ficando assam a
sciencia do homem perfeitamente })er-
filhada .

A funcg5o da mulder na pratica cs-
piritual da vida 6 justamente, a de
n)enter sempre viva a chamma da
cu#io$idade, respondendo-the, ent5o,
o homem com a Fazio. A mulher 6 a
indagadora da vida, a personificagao
da curiosidade clo instincto da espe-
cie. O homem 6 o pai'oleiro de sem-
pre. Quando sage, responde com cri-
terio e com acerto, mas, quando ngo
sale. . . response eri'ado. A palavi'a.
subordina(ta a Fazio, mente de facto
inais facilmente do que dirigida pele
scntimento ou pel-o instinelo. Por
ipso, o homem dente inais do que a
lnulher: porque, mesmo em igualda-
de de condi.gees, o homem levaria
kinda a santa.gem de ter fido .o inven-
tor da mentira. . . A mulhel' possum.
por6m, mats la'bia ou, at6 mesmo, o
recurse nlaximu da lagrima.

Dessa differenga de sexy, c dessa
diversidade de espirito, decorre alias,
precisamente, toda a razgo de ser da
cxistencia do honlem e da perpetui.
dade da especie

O homem deve comegai ' a deixai ' os
deuses e])I paz, para obscrva]' cone
cuidado major os gens samelhantes
terresti'es. O homem dove se eman-
cipar dos deuses, para acreditnr eln $i
meslno; devendo, enl seguida, educar
e elevar continuainehte as mulhei'es.
para acreditar fellas tambem, vebci6.
as ent6o coma -compaaheiras {nesti-
maveis para a lute da Vida, .sem exa-
gero no elogio de ])alavras. mas :semi

dept'eciagao no julgaluento de s{,nti-
mentos .

Grande par:te do successo dos voi '-

sos de Campoainor ./demon'e :apenas
do modo natui'al .e verdadeiro poi
que tratou elle as mulhei,es. 'Carol.
poamor tete o espirito .de ngo lager
deltas nem anjos celestes, Rein dano-
nios terrestres, apresentando-as cano
inulheres . apenas.
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A mulhei ' 6 a pergunta da especie;
6 a indagag5o instinctiva do destiny
da vida. O homem 6 a resposta da
Fazio; 6 a affix'mango da especie. O
filho represents o Truth da especie
congregada por um memento em dois
"ceres. E ' um rdsumo e uma solugao.
Resume do passado de seus progeni-
tores, solugao futura do preseKte de
sans pres

\
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Dfl'ecfor Gertz da ]'ollie lo .agricole

SEAL duvida uma etapaE va esse que temos de transp6r
a da adolescencia

forte estruArgamassal-a numa damoral, com o sentimentoctura
verdadeira dignidade, seri sem du

erosa fonte de energiavida. uma
todo o pesto da existenciapara

o adolescence recebaE' precise que
da exitcom a nogao civica, isto 6

tencia da Patna, dos seus deveres
para
trever
grande-the
ra e dignidade

Estou convencido que, nessa 6poca:
6 que se opera a nossa formaQio. A
cultura psychologica e a pratica pes
goal da vida,. pda observaggo das
coisas socials, p6dem muito, 6 certs

negai ' n5o se p6de a influenciamas
capital da educaQ5o obtida na esco-
la

"Coda homely 6 uma esperanga da
humanidade, uina esperanga de Deus"

eis ahi um concerto feliz. E, s6
Q homem tends consciencia do seu

seri capaz de seproprio destiny
ado nas vicissitudes; desentir ampar

se consular no memo de tantas durezas
norteando suas acg6eslnexplicaveis,

deseja realizar, pandapara o bem que

decisi a vontade de querer, que 6 a f6, em
todos os deus autos.

ja li algures, 6 cher
combate, no qual a

pertencei$ a justiga. Esse
supremo. Togo o respei-

i(luelles que exel'cem
profissao de magistei '. O

nio cae, e a medida que se
os annoy, a consideragao por

augmenta e o seu prestigio se
enaltece !

Sem honrarias e proventos, cabe-
Ihe a missio espinhosa de format

abrindo-lhes a intelligencia,
o caracter, formando

em que iri apoiar-se o futu-
da Patna.

Luctando com deficiencia de appa-
technico nas escolas, ten-

que reslover proble-
a funcgao do

entry n6s 6 difficil e, por
mesmo, digna do thais exaltado

Cher na vida
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de professor muito.
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e impondo deveres
reunidos em um s6 indi-

viduo .
A escolha de uma profissao, 6 certs

questao que interessa no individuo
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rica, no emtanto, quasi 'sempre na
dependencia da primeira educag5o .

Assistimos todd:w os dias resultar
elsa escolha antes da natureza da oc-
cupagao e recursos pecuniarios dos
paes do que mesmo da intelligencia
do proprio individub. -- A tenden-
cia gerd 6 a de os filhos permanece-
rem na mesma categoria social dos
maes .

No diz6r de illustre psychology,
existindo incontestavelmente as apti-
dfies especiaes, muito se p6de con-
seguir pelo exercicio methodico de
uma intelligencia de .inediano valor

E o ideal seria, peso progresso da
sciencia psychologica, se chegar a
guiar os individuos de conformidade
com os seus caracteres mentaes.

O problema da educagao no dizer
de Le Bon 6, antes de tudo, um pro-
blema de psychologia.

"A aptidao n5o crib uma facilida-
de especial para uma profiss5o, mas
para um grupo de profiss6es"

Como preservar o futuro da inman.
cia? Seri pele ensino primario ou
pele ensino secundario? Cremos que
por eases dais ramos de ensino, um
completando o {outro, eln todos os
gi'aos da educagao.

Instrucgao e educagao, sgo os dois
principios basicos de todo o ensino.
Este por sua vez, f6rma o alicerce
da cultura do poco e do desenvol-
vimento intellectual e moral da Na-
tal .

Guiar na infancia e na adolescen-
cia a nossa macidade, para as profis-
s6es maid vantajosas, de acc6rdo com
as condig6es sociaes de um dado mo-
mento, n5o p6de deixar de repre-
sentar um dover inilludivel da edu-
caGXo escobar .

A educaggo integral, desenvolven-
do no homem today as faculdades,
tomas as aptid6es, tanto ph)sicas co-
ma intellectuaes e morals, represen-

ts, sem duvida, o caininho pelo qual,
a exemplo de outros povos, devere-
mos trilhar.

Se as condig6es do nosso meio so-
cial e economico ainda n5o nos per-
mittiram attingir elsa finalidade de
poder separai ' no ensino o abstracto
do concreto, certamente essa trans-
formagao se operas\a, como muitas
outras se t6m operado no nosso paiz,
bois a mentalidade da nossa raga sem
preconceitos, nio 6 avessa ao pro
gresso .

E' celto que as nossas instituig6es
escolares, todo nosso ensino emfim,
primario homo secundario e superior,
nio p6de ainda alcangar a ambi-

cionada perfectibilidade, compativel
com a 6poca qUe atravessamos.

Bem sei que se ngo improvisa pes-
soal de ensino, coma tambem appa-
relhamento technico-escobar, exigin-
do este ultimo hole em dia, fortes
recursos financeiros .

Teriamos dodo um grande pasco,
conseguindo tornar o ensino mats in-
tuitivo, mats objectivo e mellor ada-
ptado a edade dos alumnos, comple-
tando elsa educagao com exercicios
pi'aticos introduzidos em major esca-
lo no ensino primario, secundario e
superior. Conseguissemos tragar uma
directriz segura nesse sentido e um
grande pasco estaria dado em pool
do futuro da nossa nacionalidode.

No ensino technico superior ja
possuimos hons estabelecimentos,
mas precisamos dispenser cuidados
maiores a instrucgao primaria e se-
cundaria, pda adopgao de- um cou-
juncto de medidas, abrangendo la-
das as edades do homem, desde a in-
fancia at6 o memento em que seri
entregue a si mesmo na sociedade
Esse oricntag5o conviria fosse toma-
da relativamente a today as carrei-
ras; facilitando a today as classes do
poco, desde a populagao rural at6 i
das cidades, adquirir o engine profis-
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A tllnidade lldeologica
da America

g
JOSE '; 'VIEIRA

0
}time) podei'iam ser motivo de. uma
memoria. brazileira, que tivesse. es-
te titulo: 'iComo descobria Colom-
bia". Eu descobri dual vezes, no es-
criptor coloinbiano, sua sympathica
Republics da "rego'a'l. e dos "Con-
grcssos"'. Descobrimento maid im-
poPtante, porem, raff o homem do
}3razil, familiar da historia e das le-
tras da Europa e que n5o conhece a
America, quando o autos iomega a
(]esvendar-the, no quadro social do
continents sul, a figure de Simon
Bolivar, cspantosa para n6s, mats
occupados no i'eduzir, em depuragao
de pessimismo e desdeni, poi ' apego
aos personagens e symbolos extra-
nhos, os nossos heroes e santos sem
ventui'a

Bolivar ' offercce ao Sr. Fernando
Gaonzalez opportunidade para uma
tiotttrina de pel'feigao, capaz de re.
(]imir, ngo s6 Colombia e America.
mas o planets eivado de tapas e vi-
cios. A philosophic indiana, divul-
git(]a at6 n6s com o advento de Gan-
dhie a maier propaganda do disci-
pulo yoyhi, creadora de concentra-
c5o c energia, lava o pensador co-
lombians a desejar uos esforcemos
pda conquista de estados cr6scentes
de consciencia: consciencia sul-ame.
i'icann, consciencia humana, conscien-

S DAIS livros do Sr.. Fernando
Gonzalez -- Viejo a Pie c Mi
Simon Bolivar (primeiro v.o-

cia universal. Um typo dp ficgio a
que. se dina: 6, muitas. vezes, tr4ns-
posig5o da persondidade e aspirQ-
g6es. morals do qutoq. -- lucas
Uch6a. encarn4 aquellq desejQ, que
faz vontade c vai triymphando, atra-
v©z a desordem americana, feith de
misjuras ethnicas e venenos de toda
a sorta .Tendo-se cerceamente ton.
surado,. cm honda de Gandhi, pres-
creve Lucas .que so faz necessario
dar signs.ficag5o alta aos nossos acton.
e 6 o elie tenth fazed, olhos pregados
na personalidade do Libertador, ser,
para. elle, incomparavel. Bolivar evo.
lue da consciencia colombiana, sul-
amQricana, para a conscie'ncaa cos-
mica, aqua, por vezes, attinge. Lucas
iinp6c-se gloriosa peregrina95o a esse
cimo de intelligencia, captando
dada dia mats, belo exercicio,
Fein renuncia. Theologo e ruptico.
cji$ d'elle o Sr. Fernando Gonzalez.
'Soy un pobi'e j.uez colombians que

siente fruiciones al piensar en cual-
quier scl ' nnrande, en cualquier belle-
za. bondade e h.eroismo".' Reencar-
naQ5o de D. Quix.ote na America do
Sul? Lucas PFOCura o absoluto: se
olhar a fundo para centro de n6s.
veremos, la no amago, esse ideal de

CQu$.as purrs, mats ardente quando
4.QS. fete a onda, sempre grossa, da
finalidade materialists em que a
America, satisfeita com a dimples in-
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dppendencia politico, ha cem annoy
degrade.

somente coin

espiritual da conscicncia mats viva e
mais larga.

side nossa existe
bilidade dansante

das grannies aos olhos dos Hilo-ini-
ciados, e 6 um regimen de mortifica-

nensada belo gosto

L

b
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de, cujos methodos ja n5o
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nada(te; i'eflectiu as Cvolu96es
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condiQ6es econonlicas quasi
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CoJlocadas diante de um ]nesmo
blema a resolver, o problelna
nomico universal .
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possuir de um. jncontido enthusiasms
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sos caracteres (
de adaptagao i]
ros: condemnav
px:ip, o famosc
sUoiro .

Vimol-os ain
Q nosso seculo
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:nossa bistoria
Respeitemos e
;tradig6es, mas
:inentalismo .

A proprio 6F

.Os valores coi
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O estylo col
t:lmente satisfy
surgiu e se il]
(!ue riot'esceu,
iejiz da resoluq
dpoca, do pro!
da residencia ]
la cfficiente d
rlo sol inclemei
tel'ra .

(;om os' set
sancas, coi'nJJ,as

'o lllassigo exa

k

l
l

=l a=..Ju"'J===n.
conNmporainq)'

'1



O, RENASCIMENTO DA ARCHITECTURA

Wada no Brasil co]onia],: com preten-
ses caracteres de estylo independente.
de adaptagao incompleta, com exage-
ros condemnaveis,. fallido por si pro-
pNq o famoso estylo colonial bra-
siloiro .

Vimol-os aindR, transportarem para
o nosso seculo, vei'tiginosamente dis.
tanciado do passado pda rapids evo.
lucio, a f orma antiga. religiosamentc
l:espeitada em. today as; suas linhas, e
absurdos, tal como ha seculos atraz
:dictava a edificagao rudimentar dos
soiares avoengos, com os mesHOS pro-
'cessos retrogrados, com. a mesma fei-
gao : primitiva .

V.amos: mats ainda a lamcntave!
OI'ientagao culminar com a con.stru-
cgio de edificios publicis Hesse es-
tyio. O euro 6 iHI)erdoavel. Admirer
mos nesse estylo. apenas o qae 6 ad-
miravel, e (lue 6 tem pouch. Admit'C-
HOI-o homo indict de um cstagio do
nossa historic e da nossa cultuta.
Respeitemos e cultivemos: as. nossas
:ti:adig6es, alas sent cxagerado senti-
:nientalismo .

A proprio 6poca nio os. coma)orta.
-Os valores contemporaneos silo uni-
versaes. Arte, a technica, a sciencia,
i{ cultura, sio universaes. Os senti-
:mentos nacionaes nio se diffundenl,
conservam-se com todd a purcza no
coragao (ta raga, mas recalcados no
intimo delle, envolvidos numb com-
]l)rehens£io maid larva, num cspii'ita
inais amplo

O estylo colonial brasileiro perfei-
tamentc satisfactorio na 6poca em que
sui'giu e se impoz, no ambiente em
que flog'esceu, foi uma tcntativa quasi
lenz da resolug5o com os recuisos da
dpoea, do problema da casa tropical.
(]a residencia brasileira. Uma formu-
la efficiente de combate aos rigores
[lD sol inclemente dos verges da nossa
te i'ra .

Com os deus terragos, tclheiros,
sancas,. coi'nijas salientes, balc6es, com
o nlassigo exagerado das suns alve-

e

narias, creava interiores propicios, ao
bcm estat ' de. sous habitantes,. mino-
rando ou eliminando os, efteitos das
nudes e prolongadas insolag6es..

Roux'e quem muito acertadamente
reconhecesse nelly "o, i.ndicador, prc-
ciso coma. uma bussola, do sumo a tri-
Ihar" para chegar-se ao. estabeleci-
mento das formas do "home" brasi-
ieiro, uma vez eliminados. os s.elB. er.
i'os e exagevos, transformado. com
os, novos proccssos, de construcgao,
corrigidq e adaptado. ao nosso tempo.

Para n6s at6 mesmo esse valor 6
apparente. Os condicioDamQntos dAs
edifica96es. modernas acarretariam
[)or s{ proprios em solu96es origi-
nals, today as vantagens do velho es-
tyl:o e kinda mujtas outras maid. Te-
Hos pi'esentemente meios mats. sim-
iles, maisi felizes de adaptagao da re-
sidcncia ao clima.

Os recursos da technica moderns
sio innumeraveis.;: a ScienQia offer'ece
dada dia carte recufsos extraordi-
narios de realisagao .

O estylo, colonial traDsplantado do
scu temp)o para o nosso seculo,. com
a desharmonia irritants entre o seu
archaismo, sua inercia, e o dynamis-
nio febril dos nossos tempos, o seculo
do "machinismo", 6 por si proprio
condemnavel, ou maid que ipso, mons-
truoso .

Supponha-se, para conclusao, por
um memento, sem pruridos de desca-
biclo patriotismo e sem irreverencia
ao passado, tuna "Bare" monumental
de estrada de ferro, a da nossa Cen-
tral do Brasil, ja electrificada, loca-
lisada no corag5o dc lima cidade ja
bem moderna, no estylo em que se er-
guialn no scenario de uma natureza
pacifica os solares -- sombraes dos
nossos antepassados do Brasil colo-

O absurdo, que infelizmente ji exis-
te em projecto, resaltai'i a vista do
leigh poi ' ucla dimples interferencia
da sense colnmQm
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gou con) admiravel justeza e prodi-
giosa inspiragao as linhas de constru-

gio: "Assam 6 a
hem fleugmatico
curava .

O gabinete do I
tiguo a sala de e
pies: dubs escrev

si, c outta para se
chico, um relogio
dro com a inscri
nada mats.

Cliegara a lrez (
Belt le o seu carta
v6z :

Roy
Fabricantl

Saul despregar (
I)ilhetc objetou a
"Parece-me tratar:
naturalmente este
um manicomio. \
dade de observar
cart5o?"

"Sim scnhor!",
tenth -- "Trata-se
melhor aparencia"

"Fawn-o entral
Instantes apes, t

de fisionomia jovi
O assistente anu

Smith, de Next Yi
O antericano, s(

ta de couro escur
sorriso nos fabio!

"E ' ao Dr. Bel

ra de me dii'igor?
"Eu, mesmo, e

responded o ingli
O Sr. Roy coin

racteristico de su
madeira, sentou-se.
ta sabre a mesa (
e poz-se a procur:
que o interessava
logo a conversaQ5

"0 Dr. Belt,
falar na nossa f
O director do sn
disposto como es
Fiat o alnericar

sensata e logics
icaua de Wright traA escola inner

fein:io regional

de Climax"
11 -- "0 Fabricante

D'AVEPORTOA

hlr. Roy Smith fez-se anunciar pele
seu cartao de visitas:

Roy Smith
Fabricante de Climas

N. Y.

vam

©
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g5o: "Assam 6 a vida!" Era este bo-
mcm fleuginatico que Mr. Roy pro-
curava .

O gabinete do Dr. Belt ficava con-
tiguo a gala de entrada. }luito sim-
iles: dubs escrevaninlias, uma pai'a
si, c outta para sell assistente, um ar-
ch. o, uin relogio e um pequeno qua-
dro com a inscrig5o: "Sein breve!",
nada mats.

Chegara a vez de Mr. Roy. O Dr.
Belt 16 o seu cart5o de visitas. a nleia
v6z :

'Nio espci'ava outta rcs])asta de um
cientista atento". lloje fabrica-se um
climb para uso de doentes como se
fabrica um xaiope. Aqui este!" ex.
clamou, apresentando dubs fotogra-
fias, muito ]ustrosas. "Com esta ma-
quinaria produz-se qualquer atmosf6-
ra e com este aparelho o melhor s61)P

O Dr. Belt observava atentamente
todos os movimentos de }fr. Roy.

na

Roy Smith
Fabricante de Climax

Etta dena passava-se no interior de
tjm estabelecimento localizado em
plano baArro industilial. A fachada,
do edificio mostrava-sc enegrecida
pda fuligem de centenas de chamin6s
que se erguiam a seu derredor. Ao
tempo em que fora iniciada a sua
constnigao & localidade era um dos
mats a])raziveis suburbios de Londres.
Hole serif contraindicada a edificagao:
de um sanatorio em tal ponto. Entre-
tanto magnificos servigos prestax,a
kinda o velha estabelecimento, coma.
(]izia o Dr. 'Belt: "Resolvendo os ca-
stes benignos c afastando os conta-
giantes do convivio social". Por ve-
zes fora lembl'ada, no keio do Conce-
llio da Associagao de Beneficencia, a
que pertencia o Sanatorio, a sua trans-
ferencia para local diferente, onde
os doentes pudessem respirar outdo ar
e n5o aquele impregnado de pike
Tal iniciativa esbarrava nas possibi-
lidades econoinicas, sempi'e deficien-
tes para atendei' fs exigencias da
construgao de um novo edificio em
condig6es de substituir aquele.

H
n

Saul despregar os olhos do curioso
I)ilhetc objetou a scu assistente: --

Parcce-me tratar-se de um equivoco;
naturalnlente este Sr. Smith procui'a
Hill manicomio. Voc6 teve oportuni.
dade de observer o portador dente
cart5o?"

"Sim senhor!", responded o assis-
tente -- "Trata-se de uma pess6a da
mclhor aparencia"

"Faga-o entrar" --
Tnstantes apes, imi jovem alto, forte,

de fisionomia jovial, assomou a porta.
O assistente anunciou: -- "Afr. R(w

Smith, de New York"
O americano, sobragando uma pas-

ta de cours escuro, avangou com um
sorriso nos ]abios:

"E ' ao Dr. Belt que tenho a hon-

n

ra de me dirigir?"
saas ordens !!:mesmo, e

respondeu o ingles
O Sr. Roy com o desembarago ca-

racteristico de sua raga, puxou uma
madeira, sentou-se, colocou a sua pas
ta sabre a mesa do Dr. Belt, abriu-a
e poz-se a procurar alguln documents
que o interessava iniciando desdc
logo a. conversagao

Belt, por certs ji ouviu"0 Dr
falar na nossa fabrics de climax?
0 director ' do sanatorio. concordou
disposto coma estava a n5o contra

O americano, que com a ponte de
sua ]adisaira iuiciara . a explicag5o
das fotografias, proseguia lanimado :
"0 ar entra por aqui -- nests com-
partimento ele 6 purificado, perden-
clo as suas impurezas - aqui adquire
a teinpei'atura que se deseja -- fiestao americano, que proseguia



44 H I B R.A RC.H I A - JANEIRO - 1932 0]

:'=£=;==l£:=='h=

#: l:Hl$hW
il;:==''=='i ===. ,i:i.:''":;'. '

Roy faz causa, indagando cod .o
olhar a imprQssao de seu ouvinte, este
apercebe-se do seu desejo e o satisf az,
por6m, de modo desconcertante: "Tem
a certeza disco?", perguntou

"Coma nio? Na America este pro-
cesso este. plenamentc consagraao .
Muitos dos modernos arranha-cpus do
centro de New York ja o adotaram,

'TH
verso e

o trio do inferno. A tcmperattlra tor-
nou-se uniforme, a atmosf6ra adqui-

11w$::=.rai':X;
1)1iH::Fb='u:.m':=:
bordinar os elemcntos. da natureza aos

':nU:.:F, :=:=« "" "" f '«-

expenencia '. cia?"

:Sim. uma cxperiencia, isto 6. pedir
pcrmissao para instalar nossas ma-
quinas no estabelecimento, sem com-
promisso album de pagamento, o qual
s6 seria efetuado deante dos resulta-
dos obtidos!"

"Quaes resultados?"
"Os resultados terapeuticos em seus

doentes, porque o (luc vendemos silo
climbs e nio maquinas!"

"Quer dizer que s6mente indemnisa-
i'ramos o valor das instalag6es depots
de certificarmo-nos da excelencia da
clima que nos fornecer?"

"Exacto"
"Coma pensa demonstrai ' as quali-

dades do clima fabricndo polos seus

maquinismos?"" into: escolhido o cli-
mb e concluidas as instalag6cs, se-
rial orBanisadas duas turmas do
doentes em identical condig6cs . de

de um periodo de observagao..." O
ing16s interrompeu: "Se os resultados

IXl;ll=f I.=n«$u '
"respondeu Roy, com scguranga" .

"Se assam 6, autos'iso-o a apresentar

cluiu o Dr. Belt.

A maida dos
despertou grand
te dos habitant.
major foi a sure
inicio da reform
Ccntenas de p
diariamente assi
inento Vertiginos
funcionamento d
das polos engen

O contrato cor
ti'es mezes para a
-- ngo havia tel
redondezas ngo
nato. Aluitas Lipo
das e muitas delis
verdadeiras. A un
Qra a de tratar-se .
climb, que passari:
exclusive do Sand

A estupefaQao au
ram fechar com a]
janeJas. Nessa altu
formasse qUe o Sf
vehdido a Ordeln
terrados Viyds. . .

Uma lquinzeDa ai
o puzo contFatual,
colnpanheiros, volt
para acompanharen
shes das instala96es

O Sanatorio intern
apresentava o aspec
forma havia side co

r

O Dr. Belt fjeugix
ra todo esse periodo
doentes sem se preo-
estava acontecendo a
cimento. Quando, ce
rogaram a respeito, r
fiscaJizar aquela gen
trato que com des a:
nha presenga em nf
util, peso Contrario"

Finalmente Mr. Rol
Dr. Belt a Visitar as
recebido com certa (

datos vir de New York.

H
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A maida dos doentes do Sanatorio
despertou grande Cui'iosidade da ])ar-
te dos habitantes do I)airro, por6m.
maioi ' foia surpreza causada coin o
inicio da reforma do velho edificio
Centenas de pess6as estacionavam
diariamente assistindo o descnvolvi-
inento vertiginoso dos trabalhos c o
funcionamento das inaquinas instala-
das polos engenheii'os alnericanos .

O contrato consignava o puzo dc
tl'es mezes para a conclusio das obras
-- ngo havia tempo a pender. Naf
redondezas nio se comenta\a outta
cato. Aluitas hipoteses foi'am discuti.
das e muitas delis elam aceitas coma
verdadeiras. A utica pasta a margem
era a de tratar-se da adaptaCao de um
climb, que passaria a scr pi'o])riedade
exclusive do Sanatoi'io.

A estupcfaQ5o aumentou quando hi-
ram fechdr com &lvenaria os Taos das
janelas. Nessa altera, houve quem in.
formasse qbe o Sanatorio tinha side
vdhdido a Ordem Rcligiosa dos En-
tetrados Wives. . .

Uha quinzena antes de se exgotdr
o puzo conti'atual, Mr. Roy e seas
companheiros, voltavam a Londres
para acompanharem os ultimos deta-
Ihes das instala96es fellas.

O Sanatorio interna e extei'namente
apresentava o aspecto de novo. A re.
forma havia side complete

assistentes obtiveram pernlissio pain
acompanhal-o. A ansiedade era gerd

O edificio do Sanatorio em forma
de U, coin dais cordes ]ateraes dcsta.

cados at6 f i'ua e um terceiro. trans-
versal, de ligagao, oilde sc encontra
va a entrada ])rincipal do cstabeleci-
mento, formava com o gi'Rail da frcn-
te, um patel central retangulai '.
pavimentado de gi'andes lages rejun-
tadas. O Dr. Belt ao chegar, detevc.
se por lingo tempo a observar a
transfol'nlagao exterior . O fechamento
das janelas obrigara a nludanga do
estilo. A supressgo de toda a orna-
mentagao puimjitiva que soil'ecarre-
gava a antiga fachada, e as linhas da
moderna architectura que Ihe foran}
adaptadas, davam a imprcssgo de quc
o edificio hav:ia cresqido, que ]hc
haviam aunientado o numero de an.
dares. Nio escapou este detalhe ao
I)r. Belt, que observou: "Remogou c
CI'esceu)'

n

O dia da visita coincidiu com um
desses dias enervantes e asfixiantes
dc Londres. }fuita humidade. muita
lama e muito posco ai ' na atmosf6ra.
limitada por uni "ceiling" muito I)pi-
xo de densas nuvens.

'Xlr. Roy chamou a atengao para CF
estado atmosf6rico.

"Estes dias repetem-se poucas ve-
zes por ano, do contrario Londres
seria inhabitavel", concordou o Dr.
Belt.

Mr. Roy abriu a grande porta do
e($ficio e depois uma segunda. -A
comitiva passou.

"Aquio Sr. Dii'ector pode consi-
derar-se fora de Londres", disse astu-
ciosamente o americano.

O Dr. Belt parou no centro do
hall maravilhado pele que via. Tudo

O Dr. Belt fleugiaaticamente passi-
ra todo esse periodo atendendo a seus
doentcs sem se preocupar com o quc
estava acontecendo ao velho estabele-
cimento. Quando, certa vez, o intel .
rogaram a respeito, respondeu: "Para
fiscalizar aquela genre baste o con-
trato que com des assignamos, a Jni-
nha presenga em nada .poderia sei-
util, peso contrario"

Finalmente Mr. Roy foi convidar o
Dr. Belt a visitar as obras, convite
recebido com certa emoGao. Albums

a
n
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Ihe deveria server de habit.at, comeGa
na propria estructura, base do syste-
ma constructivo. De facto, de que nos
vale falarmos das possibilidadcs infi-
nitas do ferro, alliado ao cimento, se
o emprego disses materiaes s6 6 pos-
sivel (economicamente pele ments, o
que j£ 6 1)astante para estragar o ar-
gumento), s6 se lorna praticavel nos
gi'andes centros industriaes? Porque
o Brasil nio 6 a Avenida Rio Bianco.
O Brasil 6 o fundao, 6 a terra ilnmen-
sa, de varig climb e aspects, recla-
inando uma centcna de solug6es ar-
chitectonicas rcgionaes, ]llas ned por

ipso fora das condig6es (]e ambiencia
historica da na95o.

Os americanos da missio Ford, de-
ram, a n6s bi'asileiros futeis, que vi-
vemos a macaquear os outros polos,
justainente no que elves possuem de
inadaptavel ao ]aosso cano, uin inagni-
fico exenlplo de sabcdoria. Deante do
quadro iinmenso da paisagem do Ta-
paj6s, ellen se esquecerain de que
elam extrangeiros. E adoptando a ar-
chitecture regional enipalissada, cir
cundada de amplos copiares a nada
nordestina, elves se natui'alisaram
brasileiros, inuito maid sinceraineiite
do que os que o fazem de accords
coin a lei, para podei'em mats a von-
tade combater !\ patna postiga, puja
historic clesconhecem.
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banal coma preceito imperative inil-
ludivelmento imposto f consciencia

O Decalogo, cuba antiguidade re-
monta a tees mil e quatrocentos an-
noy, segundo a chronologia sagrada,
recommendava homo I'ezra e ensina-
mento:

"Sein dias trabalhai'As e fares todd
tua obra .

E o ultimo, sabbado, a Jehovf. teu
Deus: nenhuma obra farris tu. nem
tua filha, nem teu servo, nem teu
boi, nem teu asda, nem outs'o animal
que te pertenQa, t5o pouch o estran-
geiro que conselr+vares de portas a
centro, para que descance tu e tua
serve .

"Porque em sets dias fez Deus os
Ceos e a terra e todas as coisas que
nulla existe; e no setimo dia descan-
sou . "

Na success5o dos tempos milhares
de leis ecclesiastical e civjs teem re.
petido o preceito, divino, para os que
cream, humana, para os indifferentes
ou contrarios aos dogmas da fe.lz,
justamente, d6e observai ', que s5o os

PRllIEIRO Codigo que se co-
nhece na historic do inundo
ja promulgava o descanso se-

paizes catholicos que maid sobre-
$aem em descumpril-o e renewal-o por
viola96es contumazes mesmo depois
das energicas affirma96es de Lego Xlll
na famosa encyclica Rerum novarum.

O repouso semanal ou dominican.
ngo 6, por6m, t5o s6mente, um man-
damento religioso transmittido a hu-
manidade atrav6s dos seculos. A's
varies indica96es .de ordeln moral e
legal, casam-se ineluctaveis prescri-
PQ6es de Physiologia experimental

E por (lue o trabalho escaparia As
leis scientificas?

Longe de chegarmos a semelhante
persuasgio 6 preciso que nos conven-
Qamos de que "todd trabalho, mus-
cular ou mental, exprime um dispen-
dio de energias accumuladas, quer
por effeito de combina96es que se
operam no organisms quando traba-
Ihamos, quei ' por effeito da combus-
tiio de carbono, ta] qual homo em
uln motor de ago"

O operario que descansa um dia.
por semana, retorna ao servigo coin
forges novak e mats lucida intelligen-
cia da eerie de esforgos pedida ao
exercicio da sua actividade na pro-
duc95o de um objecto util
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E into por que "o habito do traba-
iho orca no systema nervoso unis es-
pecie do operagao secundaria que
nem o descanso diurno nem o noctui '-

no consegue reparar: a orientagfio
das cellular nervosas no sentido de-
ter'niinado pda natureza da actua-
gao da actividade applicada a um
fim especial. A .finterrupgao dense
trabaiho restitue fs molecules vio-
lentadas pda intensidade do esfoi'GO
a sua flexibilidade noi'mal"

Com a feel'e industrial ntodel'na
gerou-se a evidencia de que o des-
canso seminal s6 por s6 ngo basra a
eliminar as toxinas que se reunem
no organismo poi ' effeito de ui]] tu-
ba!ho prolongado e excessivo. Estes
necessitan}, As vezes, de um espago
de filtragio Dials amplo. Indiscuti-
velmente todd sobrecarga de seivigo
produz estygmas ruinosos a laude do
operario. Os que trabalham continua-
mente, sem periodos intercallares de
descanso mats ou menos satisfacto-
rios, de duas uma, ou ]norreln logo,
ou envelheccln prematuramente.
A16m do tempo, laz-se essential re-
corder, na restauragao das fol'gas
pastas, is variag6es climatologicas. E
outro memo passou a ser apontado.

Explica-se, deft'arte, o alvitre das
ferias operarias retribuidas, idea que,
coma a do descanso semanal, acai)ou
por identificai'se com o proprio inte-
resse ecollomico no campo da solida-
riedade capitalistica. Com effeito
sao, nos dived'sos paizes civilisados,
os agentes da producgao que se in-
cumbem da categorica assertiva de
herein as f6rias operarias remunera-
das tgo indispensaveis a regeneragao
physics coho a perfeita conservagio
do equilibrio moral das ]nassas.

Os (!ue podem ter opiniao sabre
estas cousas cntendenl que nio cellos
ardua ou kinda mais rude que a la.
bute quotidia.ia dos funccionarios llu-
blicos, obrigados, quasi sempl'e, a

})ei'da excessive de forma mental, e
(lue pagam por uma debilitagao len-
tz (]os elementos revigoradores do
organisms, o p:io que grangeialn, 6
a dos que se entregam a f nina, sem
trcguas, dos labores manuaes ou me-
canicos. A riqueza que se processa
fiesta ou naquella esphera de activi-
dade, que 6 senio a substancia mes-
ma dos quc na acquisigao della so
exliaurem? Quanto is exigencias da
natureza nfio ha, assam, diversidade
entre ainbas as situag6es. Do mesmo
modo, pris, que o porteiro o conti-
nuo o escripturario, o director de
i'epartigao, com motivos maid kobe.
jos, tal'n"F, o torneiro, o soldador, o
mestre de fundigao, o chefs de equi-
pe de uma industrie e, extensive.
mente, os cavouqueiros, os ferrovia-
rios, os mineiros, os empregados da
industrie textil, os que lavram ou
amaninham a terra, decorrido algum
tempo de trabalho ininterrupto a
constante, sentem, homo qualquer ou-
tta creature plasmada do mesmo li-
mo, absolute necessidade de reintel
graf o oi'ganismo combalido, o alento
vital consumido, nas energias affron-
tadas peso imperio da fadiga domina-
dora. ForGados a monotonic de
gestos invai'iaveis e honlologos, re-
produzindo-se f regularidade de phe-
nolllenos analogos e a ambiencia de
clrcunlstancias identicas, 6 natul'al
que o operario experimente, por sua
vez, o desejo de trocar alguma hora
de scenario e de ares, de considerar-
se, afinal, ainda que por uma ou
dubs selnanas, fugazes . e passageiras
tio litre coma o mats !lyre especi-
inen dos ceres de sua especie

Nfo ha duvida que esse se tornari,
(teatro de breve trecho, a soluQ5o
universal, dada a impossibilidade de
adstringir-se as nlultiplas lnanifesta-
Q6es da actividade util a formulas al-
gebricas. De outdo dado a riqueza da
terra resulta nio s6 do incomparavet
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gran de perfeig5o das machin£ts, isto
d da absdluta sufficiencia do mate-
rial, senio da proprio oxtensdo dos
conhecimentos profissionaes do ar-
tifice. E maid: do zero das adminis-
tra96es e emprezas em proporcionqr-
]hes indubitaveis condig6es de )em
cstar e hygiene. E ' evidente, portan-
to, que se applicara mats exponta-
neamente e ments repugnancia de-
inonstrarf as exigencias regulamcn-
tares do servigo, aquelle que se vul-
gar mats efficazmente assistido por
medidas de seguranQa pessoal e de
iustiga. Certamente este produzira
(luantitativamente em proporgao a
libel'dade que fruit, fs gai'antics mo-
raes e legaes de que se vir cei'carlo e
i nlegria, que Ihe canine dentro, no
corag6o, exaltando por esse sol quc
nos alumna e aquece os inc11faveis
Bozos do labor, instruments com que
continuamos no tempo a okra cl'da-
da pda divindade.

Entre n6s se o regimen de f6rias
remunei'pdas loft'ou alcangar as va.
das (jategorias de einpi'egados pu-

blicis, attingindo at6 aos elnpregados
e operarios de estabelecimentos com-
rnerciaes, industriaes e bancarios,
por(lue em vez de i'epi'imir-the a for-
ge expansive, n5o estendel-o a quan-
tos utilisam a capacidade que lms-
suem em today as esphel'as de acti-
vidadc. Por que o contraste? E ' pro-
vavel que coin lnais forte Fazio se
julgue com direito a esse favor um
operario maid humilde do que outdo
mats qualificado, por(!canto uin dim-
ples trabalhador, jornaleiro ou peso,
trabalha de anna a :tnno sem outdo
i'epouso compensador que o que a
fatalidade conlmumente Ihe impfie sob
a feigfio de flagellos diversos: docn-
gas, accide!)tes, perda das occupa-
goes .

Nenhuma organisaGao mats vasta
nem maid formiidavcl de trabalho,
nenhuma actividade mats prodigiosf!

neill Unis incessante, do que. por
exemplo, a dos }'ankles. A infatiga-
bilidade do operaMo norte-america-
no 6 animada peso sentimento da li-
berdade que, nos E6tados IJnidos,
toi'na o trabalhador igual ao patrao
ou a qualquer outdo homem. }luito
ntais cede que as naG6es industriaes,
a Norte-America chegou a conclus5o
de que lange de reduzir o rendinien-
to do trabalho, o systema de f6rias
remuneradas contrib&e para augmen-
tar, em relag5o a coda individuo, a
somme total annual. S5o estas as
in(]icag(5es da experiencia: ngo s6 os
opel'adios produzem mats, porque na-
turalinente mats bem dispostos, co-
ma produzem melhoi ' e, por elsa for-
ma. a liberalidade dos patr6es 6 so-
bradamente compensada.

E temos que, ha mats de dots
lustros, tanto nos Estados Unidos co-
ma nos varies prizes europeos, esse
i'evolu95o se consuma nos habitos do
ti'abalho e nos factor economicos
Todd a historic industrial do mundi,
nos ultimos dez annos, n£io faz sengo
provar que as mats foi'tes I'esistencias,
neste particular, se acham, tuclas,
vencidas .

Consideracto o panto initial do
movimento, n5o erraria quem tlatasse
cle 1919, a 6poca eln que a questa6
nas f6rias operarias comegou de agi-
tar o systems do tratamento pessoal
do operario em um e outdo continen-
te. Bastaria ;lembrar-nos da Confe-
rencia Internacional do Trabalho fle
Washington Culmina nesse magna
conclave o empenho da Suecia ntmla
das ultilnas secg6es para fazed cons-
tal' da ordeni do dia da future reuni5o,
subsequente, dessa conferencia, a the-
se ent5o suscitada. Embora a sugges-
t5o caisse, ante as objecQ6es levanta-
das, comtudo, a selnente ngo pei'ma-
neceu infectmda no terreno esteiiil
das ideas sem prestilno. Volvidos na-
ve annoy espigava e flog'fascia. Antes
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mesmo de 1925 a legislagio de diver-
sos paizes coma a Austria, a Letho-
nia, a Finlandia, a Polonia, abun-
davam na idea inconsiderada pda
Conferencia de Washington sein an-
nos antes, e solucionavam, de moth
proprio, o intressante problema, confe-
rindo o direito de ferias retribuidas
sengo aos trabalhadores, em gerd,
todavia aos dais ramos princi-
ples da industria e do commercio.

Por elsa 6poca tambem a lei aus-
triaca de 30 de Julho, alargava o be.
neficio abrangendo neale todas as
classes de trabalhadores, os intelle-
ctuaes e os da agricultura inclusive.
Nessa lei "regulando as f6rias ope-
rarias". o tempo de serviQO pai'a fruil-
as variava consoante as multiplas ca-
tegorias de servigo. Ja anteriormente
em 1922 havia a lei finlandeza, "regu-
lando os contractores de traballio",
estipulado os seguintes periodos de
ferias: de quatro dias para o operario
que houvcsse completado 6 memes de
trabalhos ininterruptos; de 7 dias pa-
ra os que houvessem servido durante
um arno; de ties seinanas aos em-
pregados do commercio com tempo
superiol' a doze mezes de emprego.
O decreto lativio, tambem de 1922,
relativo "a locaQao do trabalho", a-
xa em sets mezes de servigo o tem-
po necessario a acquisigao do direito
a dias semanas de fcrias. Na lei po-
loneza o lapso consagrado a ferias
operarias vae de sein dias a um mez,
segundo o tempo c a natureza de
servigo .

Dali por dianne os horizontes (ta
humanitaria conquitsa forum mats a
maid se dilatando. A Dinamarca e o
Luxemburgo estabelecem f6rias pa!'a
os empregados particulates; a Hes-
panha para os maritimes; a lslandia
para os aprendizes de commercio; a
Tch6coslovaquia para os empregados
mercantis e mineiros, o cant5o de
verna para a lnulhet ' operaria.

Quasi ao mesmo raid visial foi, na
Brasil, paiz tropical por excellencia,
encarado, por esse tempo, o proble-
ma. Em 1922 6 ventilado o assump-
pto num projecto de ]ei apresentado
a Canlara dos Deputados regulamen-
tando a profissao do cammercio e ins-
tituindo o regime de f6rias para os
empregados . Esse iniciativa retoma-
cla quatro annoy depois nessa casa do
extincto Congresso Nacional, sob as
pecto mats equitativo e juste, compo'e-
hendia nio s6 os emprdgados do com-
mercio, comb os das industrial e os
dos banjos.. (Lei n. 4.982 de 24 dc
Dezembro de 1925), concedendo-lines
15 dias de f6rias annual .

Neste lado da America viu-se maid
tarde o Chile attiibuir por decreto
de 22 de Main de 1926, um periodo
de f6rias remuneradas a todos os elli-
pregados, jem gerd, sem distincgao
de clause e de idade, dispondo dc
mais de doze mezes de servigo. Poi '
seu turns, a lei de 10 de Julio de
1926, promulgada em Sio Salvador ',
no sentido de protecggo dos empre-
gados do comercio, outorgava em re-
lagao aos mesmos, o direito a quin-
ce dias de f6rias por arno de ti'a-
balho .

Os annoy de 1925 e 1926 foraln
particularmente ferazes, de modo quc
a concess5o de f6rias operarias do-
minou em todas as latitudes. Roboram
elsa obseivagao as leis de Janeiro e
Outubro de 1925, na Inglaterra, bene-
ficiando os empregados nos bureaus
do Estado e os das emprezas jorna-
listicas com um periods de repouso
annuo. A mesma affirmagao, tem-se,
na lei de 9 de Maio de 1926, do cant5o
cle Berna, na Suissa, assegurando sets
dias uteis de descanso annual a todes
os empregados quer publicos, auer
do commercio e das industrias, mes-
mo ambulantes ou de feiras, apes um
anna de labor consecutivo.

Ao dado, por6m, do movimento }e-
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gislativo, dia a dia mais largo e maid
profundo, em favor das f6rias opera
Fins, faz-se mister assignalar na mes-
ma directriz a ac95o collecti'pa pa-
tronal nos centres industriaes de
nlaior desenvolvimento, onde se pro-
cura a cada passo restringir a acg5o
do Estado a um minima estrictamen.
te indispensavel .

Neste sentido ata-se a Allemanha.
a Inglaterra, a Franca, a Italia, a
Dinamarca, a Suecia, a Noriega e os
pi'oprios Estados Unidos da America.
Kilt todos estes paizes o regime do
contracts collectivo pareceu ter eu-
contrado o gusto meld entry opini6es
cxtremas c a forma de conciliar in-
teresses que antes presumiam mutua-
mente se excluirem .

Desde 1901 que, na Aiiemanha pre-
l:ira o legislador sets dias de ferias
obrigatorias aos operarios menores
de 19 annoy. Mas a sancg5o volun-
taria do principio s6 em 1925 colli-
mou a generalidade. Assim, nenhu-
llla lei ou decreto official assegura
na rcferido republica, o direito a f6-
rias. O Estado para ipso em nada
concorre ou interfere. S5o as con-
veng6es collectives, de um Indo os
syndicates Xpatronaes, de burro, a$

organisag6es operarias das differen-
ces ramificag6es e sub-ramificagfics
do trabalho, que em commum, pcr
acordo proprio, o estabelecem. Em
consequencia, na industrie do carv5o
os trabalhadores gozam de tees a do-
ze dias uteis de f6l'ias dos anna, be-
gun(]o o respective tempo de service.
sendo (lue na dos linhitos esse lapso
vae de 3 a 10 dias. Na industria me-
tallurgica o tempo de f6rias 6 de 3
n 7 dias e, em alguns casos maid es-
peciaes, de 3 a 8 e 10 dias.

Coma nos Estados Unidos, o direi-
to a f6rias, na Allemanha, assume
uma feig5o univei'sal, de modo que
ladas as profiss6es olli delle partici-
pant .

Comtudo, certas conveng6es, na Al-
lemanha, reconhecem aos patr6es a
faculdade de limitarem o tempo de
f6rias, no faso de necessidade insu-
peravel, com a obrigagao, por6m, .de
rcsarcimento pecuniario. Em certas
industries, coma na de construcg6es,
cm que o operario i'aramente traba-
Iha dodo o anna a um mesmo pro-
prietario ou empreiteiro, procura-se
o meir de obviar os inconvenientes
dessa instabilidade. Para garantir-
Ihes os direitos ao repouso annul,
cuida-se, entry outras suggest6es, do
instituir-se "caixas de f6rias" ali-

mentadas peso contribuig5o de uma
taxa proportional aos salarios.

Ein summa, quanto i determina-
g5o do tempo de f6rias, o criteria
germanico maria de accordo com a
natureza do emprego profissional e
augments sempre em razgo do tempo
de servigo de carla empregado ou
operario. Dadas essas circumstan-
cias, n5o 6 possivel ter-se um compu-
te precise da durag5o do. tempo do
f6rias na Allemanha. O que se pods,
sem ergo possivel, determinar, 6 que
ha uln minimo de ties dias e um
maxims de leis a doze dias para cer-
tas categorias de operarios. Outros
empregados, coma os de estabeleci-
mentos commerciaes, de hotels, de
emprezas jornalisticas, de industrial
chimicas, bem homo os engenheiros,
poder5o oster de ties a quatro sc-
manas de descango.

Na Fi'anna as reivindicag6es ope-
rarias, em materia de f6rias, datam,
iginalmente, de 1904, quando no Con-
di'esso de Praia, os syndicates con-
fedcra(Tos da industrie textil de Lil-
le propuzeram uma indicagao visan-
do obter do parlamento nacional a
adopgao de uma lei regulando o prin-
cipio das f6rias retribuidas. Esse in-
dicag5o emergiu depois na Confe-
deragao Gerd do Trabalho realisa-
da em Paris a 30 de Agosto de 1928.
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Mas u so]ugao legal titnto naquc11a
epoca9 homo presentemente, tem fido
nbjecto, apenas de iilgumas proj)osi-
$dcs ninja officialmcntc enl esttlrlo.

Entretnnto o quc a lci kinda nico

confirmou nem por ipso dcixou df
sel ' sanccionHdo pele costume e ppla
pratica. O contracto collectivo sul)-
scripts em Paris a 21 de Setelnbro
dc 1926, autre o Syndicato PatFonal p
os syndicatos dos operarioS de cos-
tura, estipuloU, Bela priheira vez, n
conccssgo de tulsa seinanll de f6rins
aos operarios tle amboy os sexes (}uc
Contassetn mats de uin anno no esta-
lielecimento ou fabrics; de dias se-
manas quando excedessem dense

tempo. D'ahi poi ' dianne tol'Dou-
se regra em today as cohveng6es
nacionaes cntre ])atr6es e operarios.
Actualmente, essay Conven96es ihte-
ressam ds ihdustrias de minas e pP-
dreiras, metallurgia, textiS, roupag.
confec96es e tnodas, alimenticips
transported etc.

Releva kinda quc ccrtos estabele-
cf mcntos mecanicos ou fabric conco-
dem f6rlas a deus operarios indepeD-
dentc de qualquer obrigaG5o conti'a-
ctual.

No que concerns ilnglaterfa vale
a pena remeihorat ' que n5o s6 os feFi
roviarios, como nada hlenos (!e tlm

milllio dc opel'arias das Brandes in-
dustries, condo a naval, o de sedns
c ]unificios, s£io favorecidos por esse
s&'stena .

Nos Estados Unitlos os menoi es
elnpi'egados pnl emprezas ou coral)a-
nhias telegia])hicks gozam annuRl-
nlcnte (le tinla oti dubs seinunas de
f6rias confonne o tempo de servigo
quc contain. os opel'ai'ios de ajguns
Estados noi'te - americanaB t6m
direito a dubs seManAs de f61'ias
annuals; tal acontece na California, llo
Rlaskachussets e em outros. As f6rias
operands constituell] pratic& cori'en-
ce eh today Hs jhdustrias }'ankcCs.
seh disel'iHC de natbrez& e cateBoriH.

Coma os exemplos Qcima exPogtos
mosti'am, o princiliio da ConCessfio

(Je f6rlas retribuidns aos o])erst'los
esb proclamado en] todos os nnrau-
des emporios da industria universal.
coin a reserve arenas da ]ibcrdade
(lue cada novo se permitte de ado-
pter o criterio mats accor'do Com o
temperaments nacional.

N5o rpsta agora senio registrftr
quc a applicagao do regime de f6rias
aos empregados e operarios dos os.
tabelecinlentos conlinei'claes, indus-
ti'iaea e bancarios ache-se susl)elsa,
em norse prix, pm Vii-trade do (]ec
n. 1{).808 dc ]blarfo de 1931.
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tos acontecimelltos
[ernente isolados.

O inovinlento
nos FAUCI DI
dado pecos

expediQ€ies

do socialists
tacos dos ])ani(los
envolvimcnto
lmprimem a
claes e Politicos, tor
DO FASCISTA. o
}UTIVO (BOTAT .

Universalison-R



Au tarqnia e Ditadnra
NICANOR NASCIMENTO

l
Mcsmo no. que parecc equivocn.

cheia de inestricaxel confusao, com
linhas de visivel tortuosidade. 6 de
indubitavel univocidade

A conciencia da fenon)enagiio dei-
xou de ser local, provincial, estatal,
continental .

Universalisou-se .
Nem s6 pele fenoineno claro da

conciencia; por uma carta intuigao
que se comunica de proxinio a proxi-
mo, e at6 de regimes quito clistantcs.
entre os homens.

As directs'izes -- dada a intcrdc])en-
dencia complexa dos fenomenos no
planets -- determinam-se -- atenta
a facilidade de comunicaG6es entre os
gi'upon raci6es da Especie, de tal ma-
nelra que uma mentali(fade gcnerica,
um estado de conciencia gerRI con-
duzcin, normnlisanl os fates, quc I)a-
i'ecem lliais separhdos e disjlares.

Cai'aterisa esta re]agao que riga os
fcnomenos socifes a conotac5o (]e cen-
tos acontecimentos distantes. aoki'en .
lemente isolados .

O movimento fascists, in'oilipendo
tins EASel DI COAIBATIAIENTO. ini-
ciado pelts REDUCCI DI GUERRA.
cxpedigeies punitivas conti'a o parti-
do socialista italiano e os debris poli-
ticos dos partidos classicos, peso des-
envolvimento natui'AI, que os f:hos
imprlmem a evolug:io das cousas so-
cials e politicos, tornou-sc o PARTl-
DO FASCISTA, o ESTADO CORP0-
RATIVO (BOTAI -- La Carta del La.

NTERESSA anotar que a mar-
sha da Humanidade 6 uni
voca .

word) Lo . ESTADO UNITARIO ITA-
LIANO (11 Nuovo Stato Unitario Ita-
liano. B. Alussolini -- Roma. 26 --
}laggio --'1927 -- Anna Xr.) .

FUNDS MARXISTA

N5o os levava no Poder uma ideo-
lo8ia definida, conciente, entre des,
tmifornlc. Muitos dos REDIJCCI ti.
ilham side comunistas exaltados. Ex.
ti'emistas. Outros, n5o. Alogos, pa-
n'iotas, voltavam da guerra irridenta.

Arrastados pecos intervencionistas.
em cujas palavras haviam jurado, lu-
taram mui bravamente. Amoi a, caiam
no desajento em que os mergulllava
a miseria da patna eml)obrecida. Ir.
ritados, nio podiam volker ii primi-
tjva condigao de "coiltadinos" mise-
ros revolvendo a gleba pobre. Os ex.
tremistas que se haviam espe)dado
nas vaginas ardentes do AVANTI. dc-
Cepcionados pelo doPPo-guerra, nada
csperando do Socialismo palido. en-
travam no movimento. O proprjo re-
dator do "POPOLO D'ITALIA" tinha
uirgido, quasi do anarquismo. Do co-
ma:pismo, cerro, quasi todos. Inume-
ros, dos sindicatos vermelhos, lnigra-
dos para o pax'lido vencedor

Batidos nas comunas os socialistas
pdas expedig€5es punitivas, debanda.
dos, Bela viGlencla parlanlcntar do
Fascio, os deputados socialistas
exilados no Aventino, com Amendola
moi'to Bfatteoti, organisado o terror
-- coma sisteina, ficaram, afinal, os
deputados fascistas senhoi'es da situa-
fao parlamentar, by force.
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caIRo nas n6rmas politicos de execu,
$5o;. na f onnagao corpoi'ativa de un]
homo de outdo; na nogao autoritaria,
absolutista. do Estado, belli homo na
f6rma de compreendei ' o simbolo ju-
ridico .

rata: TUTS NEL STATO, NIENTE
CONTRO LO STATE, NULLA AL DI
FUORI DEL STATO... del pesto, la
nazione dente f terse il bisogno eletto-
rale? Lo ha dimenticato. . . lasciate-

mi pensare che (luesto non 6 necks.
sano .

E' o soviet a organisagao de um
ESTADO DE DIREITO?

Evidentemcnte, NAO, no sentida
OCIDENTAL.

OEstado Sovictico 6 um tipo espe-
cial de estado que n5o pode ser tra-
tado cientificamente f ]uz das inter-
preta96es do ESTADO .DE DIREITO.
Duguit -- dandy-se aparencias de mo-
dernidade -- creou a teoria da sob.
dariedade. Nem este pode faber a in-
tegrag5o do direito sovietico em qual
auer comentario ocidental. O mar-
xismo NEGA O ESTADO. O bolche-
vismo s6 o tem -- a titulo provisorio
-- como instrumento para realisar a$
finalidades revolucionarias, no perio-
do de transig5o, at6 alcangar a soda.
Jisaggo integral, o comunismo, SEAL
ESTADO .

Etta interpreta95o 6 autentica
Todos os teoristas da revolu£5o so

vietica, do partido comunista, da ter.
keira internacional mant6m o RELA-
TIVISbtO JURIDICO. Diablo -- ju.
i'iota da revolug5o, leva a doutrina dn
I.ENINE is ultimas consequencias:
lei, norma de administra95o apenas.

E' o Estado Unitario Italiano um
ESTADO DE DIREITO EUROPEU?

Evidentemente NAO.

Nem a lei emana da soberania ])o-
cular, nem traz o carater dc NORMA
ERGA OA{NES.

Rego e subjuga AOS INI)lyIDtrOS.
Subzncte-os !i autoridacle pcllitica, ma$
em nada ]imita o poder publico. nem
garante qualquer dlreito individual.
(lue o fascio mega como sistema. O
ultimo discurso de Mussolini stento-

Qual a nog5o de LEI do reginic so-
vietico?

Nio 6 a lei ocidental, marcando a
norma das rela96es entre os indivi-
duos, as classes, os direitos indivi-

REGEBI ERGA OPINES
PROPRIOS
RIESB{O O

A

dudes, que
LIRlITANDO OS PROPRIOS PODE-
RES ESTATAES RIESB{O O LEGIS-
I.ATIVO .

A LEI no regime da U. l\. S. S. 6
apcnas norma QUE O ESTADO APLl-
CA A TODOS OS HABITANTES, IN-
Dlvl])uos ou COnPORAGaES, mas
que NAO Lln411'A O POKER DO ES-
TADO .

ARKIPOW, in LA LOI DANA
I.'ETAT SOVIETIQUE?, pag. 21, nem
s6 mantem a doutrina do relativismo
juridico, como afirma: "LE CENTRE
DE GRANITE ' SE REPORTE DE
PLUS EN PLUS DE LA PROhlULGA-
TION DE NORbIES GENERALES, A
LA PROBIULGATION D'ANTES ET
D'INSTRUCTION CONCRETES QUI
REGLENT, AIGUILLONENT L'AD-
llINISTRATION"

Tem o mesmo significado a lei, no
sentido inglez ou americano, e a LEI,
na legislaQao italiana atual?

N5o. homo na lei sovietica, na qual
LE FAIT PRIB{E LE DROIT, a con-
fonnidade com os fins da revolugao,
vale para desti'uir interpi'etativamen-
te o TEXTO ESPRESSO DA LEI, na
!ei italiana, NADA GARANTE os Dl-
REITOS INDIVIDUAES? ALES NAO
EXISTEM.

LEI NXO I,l&iiTA A AGRO DO
ESTADO, QUE E ' LIVRE. A LEI
NAO E ' ERGA OMNES .
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}3otai. relatando a CAi'ta del I.avo-.
ro, proclania quc os famosos direitos
individufes, as garantias do cidad5o
NAO EXISTEbl NO DIREITO ITA-
1.CANO .

Nem ha divis5o de poderes -- condo
nn Russia. O Executive legisla. Ngo
ha elcig5o. As corporaG6cs f:\scistas
prcpal'anl as vistas, a eleigao 6 glo-
bal e s6 porte ser eleito queen coi'res-
ponse i confian€a do Duce. Nao. cape
aqui csmiudear a lei civics (bs italia-
nos, o que talvez me tenth um dill.
Mas, conforms a fuse modelar do
Duck 0 POV0 ITALIANO JA ' ES-
QUECEU AS SUAS NECESSIDAOES
EI,EITORAES .

mental. Os fates crearam o
P. U. -- que reune todos os podern
da policia politica russo. maiores do
que a O](RANA czar'iota, pris abrangc
tambem a politica economica, e organ

])rincipal do P. C. R.
O P. F. I.

0

g.

(}

quer o mesmo9 mas os
fenomenos, na sua ii'resistivel com-
plexidade, O STATE UNITARIO ITA-
LIANO, cujo org5o principal 6 a PO-
1.leIA ITALIANA, descrita pele pro-
prio MUSSOLINI.

<

'L'on. FEDEllZONI ha lasciato
una luge de P. S. che & quasi per-
fetta. 00.000 canlbinieri; 15.000 agen-
ts. 5.000, metropolitani; 10.000, mi-
licie tecniche; milizia ferroviaria
portualc; postellegi'afonica; Stradalc;
Confinaria e Forestale . CENTOBlILA
UOA£TNI COWIE FORZE DI POLIZIA.

clio 6 judo. Foram suprimidas to-
rlas as liberdades, rcsolvcu-se "LA
DEPORTAZIONE DI TUTTI COLOR
CHE PIANO SOSPETTI DI ANTl-
FASGTSMO. . . CREAZIONE DI UNA
POLIZIA ESPECIALE IN TUTE LE
REGIONE E CREAZIONE DI UFICI
DI POLIZIA DI INVESTIGAZIONE E
DI tTN TRIBUNALE ESPECIALE. Su-

primida toga a atividade NAO FAS-
CISTA, qualquer publicagio contraria
ao Partido Fascists O Estado con-
fundiu-se colnpletamente com o Par-
tido -- Uina

Sabre amboy, diz o insubstituivel
hlIRKINE GUETZEVICll:IT: "DANG
I.'ITALIE FASCISTE COXlXIE BANS
I.X HaSSlE SOViKTiQtJK l-E GENS
REEL DU REGIME EST DANA L'AU-
GTORTTE' ll.LIATITEE. I.E POUVOIR
DU GROUPE DO]'lINANT SE FONDA
SUR UN DROIT PunLiQUK TEL
QUE L'AUCTORITE ' N'EST BORNEE
FAR AUCUNE NORME OBJECTIVE,
PAR AIICUNE LIBERTE ' INDIVl-
DUELLE DES CITOyENS" . (Prcfaco
de "Lcs Constitutions de I'Europpe
moderns -- pag. 52) .

(if

Parton(]o de pontos
VIET e FASCllSX[O
ricncias semelhantes .

l6 clause ativa, coma no
soviet, s6 a clause proletaria.

Parti£to, classy, Estado, nos dais re-
gimes. constitueili uma s6 entidadc

Fora deli NAO HA DIREITOS.
Proletario, ]la Russia. Fascists, na

Italia.

remotos, so-
executam expe-

Diversas, ])or-

vcntura, nos metodos experiment:\es,
conf orniados I)ela ambiencia, mas o])-
jetivando a mcsma descobei'ta
creando a mesma finalidade humana.

Na essencia do seu proccsso poli-
tico, o P..C. R. (arima ficou into em
russo) quer realisal ' O ECONOMISBIO
TECNICO bIARXISTA, cam prcdo-
minancia dcstc sabre a POLITTCA.
Este devera ser }neramente instru-

sociaJ .
puma, coma na Olttra, s6 tem liber-

dade, s6 tem ativi(fade, a clause domi-

a finalidade, na Italia, coltlo
na Russia, 6 o culnp!'imc11to dos obje-
!ivor revolucionarios .

Procisma vit;rae

nance .
Todd
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A sul)re nada dos orgios economl-
tof sobre os politicos, ideal lnarxista,
declarada tanto peso duque italiano,
homo por Levine ou Staline, flea des-
nientida I)ela jcalidadc pblitica dii
ltualidade italiano quanto Fein ataRI
oi'ganisagao transitoi'ia da U. R. S. S.

As i'ealidadcs da lute, num meta
aindn nio ambientado Para cumpri-
mento da solugao puramente economi-
cs dos problemas humanos, determi-
nou, na RUSSIA a formagao, A ]3RO-
TAGiO (coma se diz em Botanica)
dos orgiios I)oliticos exubcrantes. A
mesma planta -- lnudando de tei'reno
sofre variagao de coeficiente tio am-
ple que parece ela novo individuo
vegetal, n5o classificado. Na Russia
surgiu, com o Congresso Pan-Russo,
o Coilgresso dos Soviets. Cocxistiu o
Congresso das Nacionalidades. Os or-
gaos russos ganharam a UNIDADE
que exide a CLAUSE UNICA. A dife.
renciagao tripartida dos poderes foi
substituida pda NOG.iO R[ATEA{ATl-
CA DA EXTENSAO DO CODER SO-
VIETICO EAI DADA ORGAO; Naceu
a 0NIPOTENCIA DA C. E. C. (TZ
IK): O "cinco" do P. C. R. algou-se
ao fume da construGao. A O. G. P
U. ennaorgitou a musculatui':l, com que
constringc todd a vida russo, princi-
palmente politica, na defesa das fina-
lidades i'evolucionarias ,

Na Italia os org:ios politicos e I)oli-
ci:tes avantajaranl-se de tal modo qua

PESAM FORR£IDAXTELX{ENTE NA
VIDA ECONOaliCA ITALIANA entoF-
pecendo-a, ei]] lnuitos castes, inortal-
mente .

A imensa despesa efetuada com o
policialismo, principalinente o polite.
co, na Italia tem claegado a tal culmi-
nancia, que pesa moi'talmente sobre
as finangas italianas (Georges Valois
-- Les Finances Fascistes) .

8

Mag, si os fates tipicuS, episodicos,
cm dada raga, iCil} seu habitat, seu fei-
tio particular, o FATE ESPECIFICO.
marcante, 6 quc a HuinAnidade cami-
nha, PELA l:tACiONALISAGXO, para
a coordenagao cientifica dos fenome-
nos cconomicos, PARA O ECONONllS-
MO !NTEGRAL. Primeiro, nacional,
para sei ' continental, e depots HUMA-
NA. O PLANO QUINQUENAL 6 uma
cxperiencia de racionalisagio .

A integragao e a especificagio pio-
cessam-se na economia politica inter-
ns. Depois, na international.

A CIENCIA, A TECNICA, A
Non$1ALisAQKO E A RACIONALl-
SA(;AO devem ccnduzir a Especie,
atta\-6s do CONHEClhIENTO, para a
exploragao conciente do planets, coal
a finalidade do bem coletivo .

R£ais alto do que o Bolchevisino.
Bem arima do Fascia .
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BARBOSA LIMA SOBRINHO

rUNGXO de 6rgao oficial cabia,
desde 1808, a "Gazeta do Rio
de Janeiro", que iniciara o jor-

na[ismo no Brasil. ])eixando dc apa-
recer em 1823, a Gazeta media o seu
logan ao "Diario do Governs", ([ue
era realmente uma especie de begun.
da face na existencia da folha vete-
i'ana .

Afirmando a feigio oficiosa do pe-
i'iodico, uma portal'ia dc 2 dc Janeiro
de 1823, referendada por Jose Boni-
facio, ordenava a expedigiio de cir-
culates fs repay'tig6es publican, para
que remctessem regularmente a reda-
gio daquela folha "togo o expedien-
ce" que tivessc cabimento no Diario.
Pouco antes sc havia afirmado a uti-
lidade que resultaria ao publica de
passer a "Gazeta" "a um bem orga-
nizado Diario do Goxerno". Mas ao
concedcr f adores definiam-se tambem
obriga96es, ficando a redagao do Dia-
rio debaixo da imediata inspegao
do $1inistro e Secretario de Estado dos
Negocios Estrangeiros, que nomearia
pess6a habil para Fever as lnaterias
que os redatores oportunamente Ihc
submeterem, para serum examinadas
c aprovadas, "coma convem ao cr6-
dito de uma folha desta natureza"
(Portal'ia em 10 de Dezembro de 1822).
Esse pess6a habil foio oficial da Se-
d'etaria de Estado dos Negocios Es-

trangeiros, Luiz Moutinho Lima Alva-
!.es e Silva, incumbido da inspecg5o
e rexisio das matepias que tivessem

A
cabimento na folha, no que procede-
ria "com o devido zero e discreta im-
parcialidade". (Portaria de 31 de De-
zembro de 1822) .

Nessa organizagao, o governo assu-
mia dupla responsabilidade: a do titu-
!o e a do revisor, Um "Diario do Go-
verns" data a idea de que syria vei-
culo do pensamento ministerial; n
existencia de um revisor, pess6a de
confianga do governo, maria acreditar
que toda a materia publicada tivera o
assentimento da administragao.

Ein verdade, por6ml a revisio limi-
tava-se a decencia ou discregao dos
artigos. A folha tinha caracter auto-
nomo, coma propriedade dos oficiais
(]a Secretaria de Estado dos Negocios
Estrangeiros, e a orientagao Ihe vinha
classes proprietarios e n5o do revisor,
que recebia os artigos dos redatoi'es.
Estes elam o Conego Francisco Vieira
Goulai't, aproveitado da Gazeta do Rio
de Janeiro, a que acompanhara na ul-
tima base; e Antonio J; de Paiva Gue-
des de Andrade, portugu6s de nasci-
mento, mas contando tonga permanen-
cia no Brasil, para onde viera novo,
constituindo familia na patna adopti-
va. Este ultimo recebia no "I)dario
do Govei'no" 400$000 anuais.

Atualmente. talvez n5o fosse difi-
cil lever por deante semelhante orga-
nizagao jornalistica. Alas no tempo
da COnstituinte, ainda vigoravam al-
gumas ideas exaltadas, a respeito da
liberdade de imprensa. Coma de initio
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s6 cxistia uma tipografia, e elsa
nlcsma do governo, tornou-se corrente
que um dos capitulos da liberdade dc
imprensa seria a faculdade dc impri-
nlir tudo nessa. oficina, mesmo os
taques ao govenlo e at6 as gazetas de
oposigao. Surginun depois outras ti-
pografias, mas o preconceito vigo-
rou. Ainda a 20 de Agosto de 1823,

Doiningos Alves Bianco Rluniz Bar-
i'eto o sustentava com energia, no Dia-
rio do Govcrno desse dia. Montezuma
Lavin ditz pouch antes na Constituin-
te a ]nesma causa: -- "Eu cstou con-
venci(to quc um Dial'io (to Governs
dove ser uin papel mui circunsp6to,
entrando neue s6mente escritos cujas
doutrinas sejam analogas inatureza
do mesmo governo; mas nem por zsso
velo que posse um hfinistro dc Estado
arrogai'-se o direito de inspeccionai ' e
Fever a folha, para nfio fair bela sc-
n:io o que ele muito quiser; servindo-
se para ipso do Dome de S. hlajestade,
que eu estou certs que nlio quer se
envolvel' eln cluest6es de liberdade de
imprensa". (1) .

Carneiro de Campos, na inesma ses-
s5o, demonstl'ava a independencia en-
tre o governo e o refer'ido Diario. Po-
denia ter acrescentado que os pro-
prios redatores da folha nem mesmo
cntrc si estavam pei'feitamente enten-
didos e que dai se inferia a dificul-
dade para que fintqrpdetashem com
exatidio as ideas do governo. Gran-
de parte dos ai'tigos do Diario publi-
cava-se tambem homo carresponden-
cia, sem solidariedade da folha.

Com judo isso, seria pouch provavel
que se alterasse a atitude intransi-
gente da Constitujnte, deante do jor-
nal oficioso. E ' que acima de judo a

impressionava a certeza de que, de um
modo ou de outdo, por deus redato-
res ou atrav6s de colaboragao estra-
nha, o Diario do Governs prestigiava

efetivamente o pai'lido monarquico.
Num de deus primeii'os numeros, ja
defendia a doutrina do veto absoluto:
-- "E ' divertido v6r o trabalho que se

dgo os republicanos ou,e homo des
querem ser chamados, os libertiis,
para enganar o pobre poco; quando
querem alcangar algutna cousa deli,
entio o engodam com as palavras as-
sucaradas de Photo Social; se precise
meter-the medo, la vem o papao, o
Veto absoluto, fiados eln que enquan-
to usarem de termos estranhos, ou
obscures, hio de faber judo quantcl
quiserem com o Povo inocente". O
veto absoluto parecia-the de rests tio
legitimo, que o Diario pei'guntava se
"p6de haven entre n6s homens t5o
desalmados para desejar que o nosso
amado Imperador esteja pasta em se-
melhantes circunstancias", into 6,

"despida a Realeza dc tears as suns
prerrogativas". (N.' de 21 de Feve-
reiro de 1823) . Nessa inesma tcnden-
cia, o jornalismo do tempo fazio uma
especie de caro, com o Regulador Bra-
sileiro, o Diario do Governs e O Es-
pelho, at6 que ficassein todos reduzi-
dos ao Diario, pris ein }largo de 1823
se finava pacificamente a gazeta de
Frei Sampaio, e O Espelho publicava
o seu derradeiro numero a 27 dc Ju-
nho dense mesmo ano .

Na Gonstituinte, por6m, a causa en-
contrava ardentes impugnadores, que
renovaraln com entusiasmo a campa-
nha do juramento pr6vio. Era o Par-
tido Republicano, coma f oi intitulado,.
e que iniciou a sua atividade discutin-
do o cerimonial para a sessgo jole-
ne da asseinb16a e recebimento do
Imperador . Debateu-se sisudamente
materia sutil, coma o saber se o Im-
peradol- devia scntar-se ein logan mats
alto que o da pi'esidencia da Consti-
tuinte, ou se devia conservar na ca-
bega a Gorda, depois de sentar-se no
meir da assemb16a. E se no primeircF
caste prevaleceu a preeininencia doI -- Sess5o de I de Agosto d: 1823

/
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Imperador, no segundo se disp6s quc
entrassc descoberto na sale da assenl-
b16a .

gna da nagao brasiliana, digiia de si
nlesma e do hnperador.I '

Se o Imperador ei'3 tratado nesse$

tei'mos, ngo se ])oderia esperar lnaior
consideragao com o ministerio. As
pi'isles e cleportag6es oi'denadas sob
a responsabilidadc de Jose Bonifacio
foianl objeto de critical e de liinita-
g6es. Costa 13ttnos, eleito deputitdo
I)elo Chai'f e prego, haxia alguns ine-
zes, could incurso nos sucessos de

outubro, tete o seu diploma reco-
nhecido sent dificuldade. Logo em
seguida se propunha a revoga95o do
alvaro de 30 de Margo de 1818, in.
denso fs sociedades secretas e que
se supunha fosse o pretexts de gran-
de parte daquelas pris6es de outu-
bro de 1822, embora Jose Bonifacio
dissesse que ninguem tinha fido
acusado peso fate dc s6r pedreiro
litre, ]nas sim por f8rga de uina de-
vassa. N5o obstante o dcsmentido
tle Jose Bonifacio, a assenlb}6a reco-
n1lecii\ e votava :t urgencia do pro-
j6to, que na sessio imediata era dis-
tribuido impresso a todos os consti-
tuintes. Nessa mesma sessao, a 9 de
iltaio, aparecia um projeto de anis-
tia gerd, subscrito pele deputado
Acai'tins Bastos. Delta vez os Andra-
das quizeram evitar o volpe, no de-
bate sabre a urgencia do projeto.
Antonio Carlos argumentou contra
ela, cont habilidade e eloquencia;
Jose Bonifacio defended a conduta do
ministerio. Mas do outed lada os ora-
dol'es elam lllais nuinei'osos e lnais
ardentes, com Alencar, Carneiro da
Cunha, Souza Fi'anna e outros. A
x'otagao da urgencia deu maioria ao
})artido da oposigao, coma se verifi-
cou tambelll na passagem, para se-
gundo tui'no, do pi'ojeto sabre as
sociedades secretas .

O terreno perdido cone a a!)rova95o
da urgencia do proj6to de anistia
p8de scr reconquistado no moments
da primeira discussfio. A votagao

b

Uma h'ase do discarso do in)pei'it-
dor, na sesslio inaugural da Consti-
tuinte, ofcrccer'ia ol)ortunidade a que
revivesse os proj)!'ios argunlentos da
came)anha polo juramcnto pr6vio.

Coho iin:)erador constitucional, e
nlui pi'incipalmente homo defensoi '

pci'1)6tuo (]estc im])clio, disse ao po-
vo no dia ] de ])ezembro do ano
proximo passado, ein (lue fui coroado
e sami'ado,. que coin a minha espada
defenderia a patna, a na95o e a
censtituigao, se fosse diana do Brasil
e (!e lnim." Logo na sessgo de 6 de
){aio, o padre Andrade Lima decla-
rava ambiguas essay palavras, uma
vez que D. Pedro, "constituindo-se
dCste modo luiz em causa propria, e
sends ao merino tempo defensor do
Brasil, t)oderf inferir-se que Suet $fa-
jestadc pi'etende por si s6 vulgar da
bondade da constituiglio." O depu-
tado Dias secundava a cl'inca, enten-
dendo "que o vulgar se a constituigao
que se fizer, 6 diana do Brasil, s6
compete a n6s homo i'epresentantes
do poco." in(]o maid longe kinda
nessas ideas, outro deputRdo preten-
dia que se convidasse o Imperador a
que disscsse "sucinta e brevemente
as condig6es com que quer anti'ar
no Facto social, pois se nio forein
justas e i'azoaveis nio se elie aceitam
e ngo sei'i i'econhecido imperador."
Carneiro da Cunha participou do de-
bate com uma oraG5o veemente, que
era antes o elogio ou justificag5o do
regimen republicano.

Do outdo Irda, na defesa das prer-
rogativas regias, militaram ardente-
inente liberals notorios, coma Antonio
Carlos e Rluniz Tavares. Foi neces-
sariQ, entretanto transigir nulla f6i '-
muIR conciliatoria: -- "A assemb16a

config que fdrf uma constituigao di-

l
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acu$ou 35 votos contra o proj6to e
17 a favor '. Contra o ])i'oj6to os ties
irm:ios Andradas, apoiados pda re-
presentagio paulista, dez deputados
de Minas-Gcrais, cinco de Pei'nambu-
co, cinco do Rio de Janeiro. Cai'neg-
ro de Campos, Nogueira da Gailla,
EstevaM de Rezende, o dario de San-
to-Amato dcstacavam-se entre essen

votantes, apoiando o gov6rno numb
questao capital. Do outdo laclo. a
favor da anistia, cinco deputados poi '
&iinas, a Paraiba unanime e tr6s de
Pei'nambuco. Alguns dos futui'os di-
gnatarios do Impcrio alJareci:till ncs-
sa vista de oposigio, colno Araujo
Lima, Fonseca Vasconcellos, Ai'auto
Vienna, af6i'a os esquerdistas obsti-
nados, Alencar, Anal'ade Lima. Car-
lieiro da Cunlaa, Dias c Silva Alain.
O padre Venancio, cujo diploma a
Carrara de Olinda anulara, acusan-
do-o de republicanismo, incorpora-
va-se, naquele casa, f coi'dente mi-
nisterialista da real'esentagao per-
nambucana .

Essay atitudes da Constituinte, ex-
pressando tendencies e opini6es da
corrente radical, n5o podei'iam dei-
xar indiferente a folha oficiosa cujos
colaboradores entrai-am a mover-se
comcntando os sunos das ])aix6es
revolucionarias. Jf no seu numero
102, de 7 de llaio, uma corres])Oll-
dencia de "Filoordinis" criticava a
!sselllb16a, observando defeitos na

t'Jcigao mensal dos sci.IS presidentes
e o excesso de z61o que ]evara os de-
putados a pleitear que o pilgamento
(!e sous subsidies se finesse na pro-
prio assemb16a, e nio no Tesouro.
Refs!'ia-se ao de!)ate sabre o cerimo-
nia! da instalaQao da asscmb16a, ven-
do cm tudo ipso uilli! atlest5o "s6

pi'opria para entretcr meninos de
esco[a". Dias depots ei'a um "J.ef!]
Brasileiro" que analisava e censurava
o ceremonial adotado, achando que o
Blount'ca ngo deveria tcr til'adn a

H

Cor6a": -- "0 )Tanto, a Cor6a e o
Geptl'o -- (!izia o missivista - s5o
insignias caracteristicas (to ]!npera-
dor, quando ele ngo aparece :'evesti-
do dessas insignias Hilo re])resenta
que)n 6. Gom que fundamento, ])ois,
havia S. B{. 1. de tirai ' da cabefi\
a sua Coi'6a? Se tirou a Cor6a, por-
que nio tirou tambein o mango?" (1)

Critics inais aspera provocai':a
nova I'eagan da assenlb16a . Apareceu
no n ' 107, de 14 de b-laid, do Diario
clo Gov6rno, sob a responsabilidade
de um colaboradoi' anoninlo, quc se
subscreveu -- "Um das Galcrias.
Vamps transcreve-la nos trecllos ca-
pitals, pda importancia quc a Cons-
tituinte Ihe ati'ibuiu:

"Blovido de curiosidade, fui as-
sistir a uma das sess6es da ncs-
sa Assemb16a, ito pai'a lninl in-
tciramente novo: e ouvi coin bas-
tante assombi'o alguns ])oucos
Deputados fazereln motivo de re-
nhifla e mui grave discussio as
palavras de S. B{. 1., pi'onuncia-
das no fto da Sua Coroagfio e
Sagra95o, e pele mesmo Augusto
Senhoi ' repetidas no said da As-
semb16a, com a natural ingenui-
dade, que toclos Ihe conhecemos:
-- "Aceitareie defcndcreia Cons-

tituig5o, se f6r cigna de mim e
do Brasil." Com efeito, cltsta cr6r
que pess6as de b6a f6, que falam
coho pensam, e que julgam dos
outros Belo que des dizem, pos-
sam descobril' em tats palavi'as o
mellor motive de receio: s6 a re
fina(]a malicia, que tudo delta a
inf parte, poderA envenenf-las.
E into em que tempo? Quando
o publico sensato esb com os
olhos nos Deputadcs, analisa1ldo
e medindn judo a compasso, para
{oi'mar juizo do que deles sc no-
de dsperar. Que dizem aquelas

(1) Diario do GovQrno de 12-5-1823
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palavras, Sr. Redator? Que S.
M. se obriga a aceitar e defen-
der a Constituigao, se fdr digna
deli e do Brasil. Que deseja a Na-
gin? Que a Constituigao sega di-
gna deja e do Imperante: logo,
as palavras de S. R! .I. ost o
conforlnes com o veto da Nagao.
Donde x 6m pris esses alambica-
dos receios e repay'os? Que pl'o-
veito se lira de semcar (tescon.

fiangas, que peso contrario, se in-
felizmente existissem, tanto con-
vinha agora remover? Que que-
riam estes deputados (lue S. &{.
1. dissesse? Que estaria poi' tudo
qualito des quizosseln, fosse ou
nio util a Nagao e, por conso-
gtdnte, ao mcsino Scnhor?''
"Alerts com os que usam de sc-
melhante logics!", tcrminfwa Q
articulista .

recearnlos o pi'onto desmoronamento
do nosso Edificio, puja catastrofe tra-
d apes si tanto:; males, quantos nia

cabem na nossa imaginagao.
Sem interrupgio maid nessa peleja.

voltava-se a caiga no n ' 114, dc 23
de Maid, em varies artigos do "Dia-
rio do Gov6rno". Uin delis, assinado
pele "0 tal das Galerias", embora
moderado com a asscmb16a, impu-
gnava o proj6to relativo is socicda-
des secretes e opinava quc a Cons-
tituinte "nio delia dar um passo
sem primeiramente ester feita, apro-
vada e jui'ada a Const4uigio". Ou-
trn artigo, sob o pseudonimo "Ollie
que eu tambem sou das galerias",
nlostrava-se nlais aspero coin a as-
semb16a.. Depois de referir-se ao ce-
riinonial, quc obrigara . o Imperador
:l apresentar-se soni cor6a, reporta-
va-se ao pedido de aboligao da lei
proibitiva das sociedades secretes e
i propositura da anistia, para con-
cluir que era tempo "de desconfiar
das inteng6es sinistras, nio diED da
assemb16a como corpo, mas sim de al-
guns membros .dela". Atacava Lido
c sous amigos, i'cconhecendo no [m-

perador um poder ditatorial.
Esse ataque tirou a assemb16a dc

sua indiferenga. Na sessio imediata,
a 24 de Maio, o deputado Hem'iques
de Rezende x'espondeu com energia 4s
criticas do Diary'o do Gov8rno, levan-
tando contra ele uni libelo, enl que
Ihe arguia o seguinte: -- 1) pro-
clamar suspcitos de dcsorganisado-
res os deputados que haviam dcfen-
dido a anistia; 2) dizei ' quc o Impe-
rador deveria exercer a Bader dita-
torial at6 que fosse publicada c i'e-
cebida a ConstituiG5o; 3) sustentar
clue o Imperador tinha o direito de
outoi'gai' nina carta, colllo Luiz XVTll
o fizera .

Peso aue se v6, o ]ibelo n€io ern

pronunciamentos com
latnidades. O debate s
do Diario do Gov6rno
de 24 de maid, foi un
vos e tormentosos a q;
presenciou, registrandc
incidents aspero entre
e Carneiro da Cunha.
nio havia liberdade
apareceram remedios,
de uma nova lei; afi
Regulador atrazara a ]
gocios politicos do p
Brasil nio podia ouvit
solutistas "inteiramenl
sistema proclamado,
adotado". (1) "Se ha
dizia Carneiro da Cun
ra se atacar o congre

Jose Bonifacio resp

discurso do deputado
"um tecido de falsidE
ria" . Argumentava c(
a essencia dos fftos
ria, e zombava de sua
trada. "Aqua, dizia A]
se contra um ministr.
doutrinas contra o s
Diario do Gov6rno pr(
sel'abel reputado anal
nisador, democrata, e
perseguido e ngd tol
pols, que n5o ha libel'C
6 necessario remediar
a imprensa, senhores,
liberdade da patna"
tonio Carlos corroboi
"Conhego que o Dial
e todos og papeis, ha
parte, n5o escrevem
direg5o; e n5o sei se
phenomena 6 a mudd
pdl)lila, se a compres

r

Nos dias imediatos jesse artijlo
ngo esmoreceu a combatix-idade da
folha. A I(i (!e llaio, sob o pSiju-
donimo de "0 Liberal", census'ava-sc
tambem a Constituinte, emborn admi-
tindo que gras atitudes fossem con-
sequencia do tumulto e dcsorganisa-
fao das printeiras lloras. Aconselha-
va a fo]ha uln pouch nlais de es])ccta-
tiva antes dc um juizo definitive,
pois a continuareni as cousas l;Dino
iam, nio valcria a pena despcnder
com a Constituinte os 600.000 cruza-
dos que a sua manutengao reclf(mava.
A 21 de lvlaio atacava.se a atitude do
deputado Cruz Gouv6a, que se levan-
tara contra o luiz sindicante da de-
vassa relativa aos sucessos de outu-

bro; havia tambem uma censure viva
ao deputado blartins Bastos, propo-
nente da mogao de anistia. No nu-
inero seguinte considerava-se com
pessimismo o panorama que resulta-
ria da desintelligencia entre o Impe-
rador e uma assemb16a radical: --
"Entgo ngo serf tei'ror panics se

+

(1) -- Frei Sampaic
tor da folha, defence
sagan, no n ' 132 do Dia
A 17 de Junho de 1823dos m.ais graves. As paix6es do mo-

pintavam essenentretantoments
/

/
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pronunciamentos homo terriveis ca-
lainidades. O debate sabre a atitude
do Diario do Gov6rno, nessa sessio
de 24 de mano, foi um dos mats vi-
vos e tormentosos a que a assemb16a
presenciou, registrando-se mesmo um
incidente aspero entre Jose Bonifacio
e Carneiro da Cunha. Repetiu-se que
nio havia liberdade de imprensa e
apareceram remedios, com sugest6es
de uma nova ]ei; afirmou-se que o
Regulador atrazara a marsha dos ne-
gocios politicos do pals, porque o
Brasil ngo podia ouvir doutrinas ab-
solutistas "inteiramente opostas ao
sistema proclamado, e geralmente
adotado". (1) "Se ha liberdade --

dizia Carneiro da Cunha -- 6 s6 pa-
ra se atacar o congresso"

Jose Bonifacio respondia que o
discurso do deputado paraibano era
"um tecido de falsidade, uma mise-
ria". Argumentava com logica, mas
a essencia dos fftos Ihe era contrA-
ria, e zombava de sua dia16tica ames-
trada. "Aqua, dizia Alencar, escreve-
se contra um ministro, avangam-se
doutrinas contra o sistema que o
Diario do Gov6rno protege, eis o mi-
ser'avec i'eputado anarquista, desorga-
nisador, democrata, etc. e como tal
perseguido e n5(i tolerado. Vemos.
pols, que ngo ha liberdade de escrever
6 necessario remedial este mal. Sem
a imprensa, senhores, perdida este a
liberdade da patna". O proprio An-
tonio Carlos corroborava o ffto: --
"Conhego que o Diablo do Gov6rno
e todos og papeis, ha tempos a este
parte, n5o escrevem sen5o em uma
direg5o; e ngo sei se a causa d6ste
phenomena 6 a mudanga de opini5a
publica, se a compressgo ou terror.

Nio gosto do sintoma e incline-me a
atribui-lo antes a compressio, bem
que nio aparega, do que a mudanga
repenting . "

Quem encaminhou essen debates

f oio proprio presidente da assemb16a,
o bispo D. Jose da Silva Coutinho,
que propos se processasse o Diario
do Gov6rno, que classificava de "in-
fame papel", haqia maas de sets
mises ngo visto por ele, "na inten-
Q5o de forrar-me ao enj6o e indi-
gnagao que agora sofro ao 16-1o. "ln-
dignagao e enj6o realmente tio vi-
vos, que ]he evitavam, hama mats
de leis mises, a leitura de uma fo-
]ha cuba existencia nio pissara ainda
do quinta m6s. E esse paladino das
liberdades avis pleiteava para os
deputados uma situa95o excepcional,
em que f6ssem intangiveis g critica
jornalistica: -- "Eu nio vim a este
congresso come representante da na-
gao para ser insultado; se acaso se
facilitassem azos de sermon del)rimi-
dos no conceito pablico, dou por
concluida a minha miss5o e ngo ye.
nllo mais aqua."

Outdo deputado, Souza e Aiello, opi-
nava que um deputado n5o poderia
ser atacado pdas ideas expendidas
na assemb16a, e na qualidade de (tepu-
tado, "cano em que 6 indispensavel
a inviolabilidade e o respeito"

Felizmente a assemb16a nio tete
que deliberar sabre esse ponte. Dc
todd o debate ardoroso resultou are-
nas um oficio ao gov6rno, para que
ordenasse ao procurador da cor6a
que promovesse acusagao no juizo
dos jurados contra os autores dos
impressos aludidos.

Talvez por influencia desses pro-
testor, o Diario do Gov6rno comegou
a estampar algumas cartas em defesa
da assemb16a. E uma "Nota dos re-
datores" explicava no n ' 117, de 27
de Maio, quanto g coincidencia de
ser todd a correspondencia adverse

H

(1) -- Frei Sampaio, que era reda-
tor da folha, defendeu-se dessa acu-
saG5o, no n ' 132 do Diario do Gov6rno,
a 17 de Junho de 1823.
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f Constituinte: -- "N6s temos feito
o mesmo reparo; e se nunca publica-
mos cartas a favor do que se tem
tratado na assemb16a, 6 porque nun-
ca as recebemos, o que bem se pro-
ve pda propria e pronta publicagao
destas, que sgo as primeiras. Quem
dissed o contrario, aparega e prove-o.
Fieis observadores da imparcialidade
que deve caracterisar a todd escri-
tor pablico, protestamos que jamais
rios desviaremos daquele deter; e que
as nossas opini6es particulates nun-
ca serif influidas pele modo, nem
pda esperanga; pdas ameagas dos li-
berais, nem pelts desejos dos mo-
narquicos moderados"

Nem assim se evitou o processo. A
4 de Junho elam intimados os veda.
tones do Dinrio do Gov6rno a decla-
rar quem era o tutor das cai'tas as-
sinadas por "Um das Galerias". Os
redatores, respondendo ao meirinho,
"quizeram tomas sabre sia respon-
sabilidade daquelas cartas e declara-
ram que estavam prontos a responded '
por das. E no n.' 124 volta-
ram com energia a t6se absolutista,
sustentando-a com imprevista ampli-
tude. A doutrina nio deixava de ser
curiosa. Dizia-se que, no dia 13 de
Maio de 1822, o povo .brasileiro re-
nunciara "virtualmente, e de fato, a
todd obediencia a Portugal, reconhe-
cendo no Inlperador, entio Principe
Regente, uma autoridade e poder ili-
mitado, sem Ihe imp6r condigao al-
guma para nos leger, proteger e de-
fender, debaixo do titulo de Nosso
Perpetuo Defensor. Esse ato, que
rompera os vinculos anteriores com
Portugal, foi legalmente ratificado
por todas as Camaras das diferentes
provincias do Dais. Dahio missivista
concluia que "a mesma autoridade
que delegou eases poderes pode os
revogar ou tirar, quando nio foi'em
sancionados e estabelecidos peta
Constituigao, coma leis fundamentals

do lim)edo". Ora, essen podercs do
nionarca se haviam revigorado na
aclamagao, a 12 de outubro, e na co-
roag:io, a I de dezembro. Dais con.
clusio de que os poderes da assem-
b16a s6 se constituiriam definitiva-
mente depois de aprovada a Consti-
tuigao, que serra homo uma renancia,
feith p61o soberano, dos poderes que
f6ssem reconhecidos aos outros or-
gaos do gov6rno pdblico.

A tele era maid engenbosa do que
verdadeira, pols presumia que uma
das delegag6es de poderes, em f atop
da assemb16a, serra ments extensa
do que a outta, feita p61a soberania
popular em beneficio do imperador.
Restaria v6r igualmente se a assem-
b16a serif uma delegagao do Impe-
rador, ou de toda a nagao.

Tail exageros de doutrina provo-
caram reag6es veementes. A Consti-
tuinte resolveu mandir processor no-
vamente o Diario do Gov6rno, depois
de um debate ardoroso. "Miseraveis
reptis, declarava o deputado Rodri-
guez de Carvalro, que ngo conhecen-
do a pureza das inteng6es do nosso
Imperador, julgam comprar as gra-
gas e merc6s com a descarada chi-
cane na inversgo dos principios po-
liticos". Nio valia de atenuante o
ffto de o artigo aparecer condo corres-
pondencia, com as iniciais G. P. T.
e de nio serem as subs dontrinas
maid estranhas, ou excessivas, do
que aquelas que na Constituinte sus-
tentava o deputado Dias, sem que
fosse razoavel atribuir f assemb16a

qualquer responsabilidade nas opi-
ni6es desse orador intempestivo.

Reflek3es para tempos serenos.
Nio as ouviria a assemb16g, que pre-
firia recorder a tei'apeutica dos pro-
cesses poi ' delito de opiniao. Ela
reclamava um segundo processo,
quando a primeiro mal se iniciara.

Os redatores do Diario do GoverRO

haviam fido chamados a dep&lr,

}

quanto a tutor
nados. Um d
Goulart, "expri
magistrado ' d€
({ue ignorava q

/ por Ihe serem (
lo dito seu c(
Jose de Paiva (
clarava que o
tada responsab
publicagao das
Continuou ele
p6]o processo.
houvesse naque
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"os mats pro
b6a ordem e h
derek, a junta
de Sua Majesta(
co deprimida ni
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proposig6es e p
ma assemb16a

seu dado, o jibe
a destacat ' "a ]
guida ou insinu
o "alerts" da
que Carneiro d(
de 24 de }laio, (
por isso que cl
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(1) Diario do Gov6rno, ns. 133 e 135 impressas ideas "s6 proprias a iludir
o povos':b era compreensive] que as
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opini6es se deixassem arrastar nes-

=.;U:t... :==H ;=:=:':
que convinha desengana-los; e que
com o conhecimento dos verdadeiros
intuitos da assemb16a todos se dei-
xariam a esperar "socegados pda
constituig5o, que ha de firmer em
bases solidas a nossa felicidade":

O substituto de Jose Bonifacio im-
pressionava-se com a aparencia dos
f ftos, sein ver as causas mats pro-
fundas que os iam dcterminando.
Continuava-se a viner num ambiente
de dcsconfiangas profundas e insana-
veis. De um ladd os republicanos e
os emancipacionistas, suspeitosos dos
sentirnentos liberais do Imperador e
da sinceridade de sua adesio a causa
brasileira; de outdo lada os monar-
quistas, receiosos de que a onda po-
pular levasse o Imperador a capitu-
laQ6es extremadas. Havia tambem
portugueses, amedrontados com os
impetos do "Chauvinismo" local.

A demissao dos Andradas trouxera
maid confianga aos liberais e alegra-

ra os democratas . Reprcsentava mes-
mo uma das faces da vontade impe-
rial, o desejo de popularidade, o so-
nho romantico de s6r um rei querido
e .tolerante. Mas ninguem se enga-
nasse com as aparencias. Perfeita-
mente justaposto a esse aspecto, Dom
Pedro tinha o sentimento da autori-
dade, o culto das prerrogativas mo-
narquicas. Se a 17 de Julio, na de-
missgo dos Andradas, o pendulo os-
clara para as ideas democra$ioas#
pocler-se-ia esperar que reagisse de-
pots, voltando mais longe na .afirma-
Q5o dos poderes monarquicos

Na sua linguagem otimista e tran-
quila, Garneiro de Campos .parecia
ngo recear elsa consequencia. Es-
quecia que a sua investidura nao
acalmara os defensores das prerroga-
tivas do Imperador. O pronuncia-
mento militar do Rio Grande valia
coma presario de mau agoiro, anun-
ciando aos propagandistas exaltados
Ote o sentiments da tropa.formava
do lada do Imperador, na defesa .de
um gov6rno forte e a cavaleiro das
pmbig6es demagogicas.



Gandhi o Semi -Deus
da India

JOAO PRESTES

XO ha no mundo figura mats
sympathica nem de maior des-
taque hole em dia do que a do

bumilde e mystics asc6ta que 6 o
"leader do nacionalismo da India
Mahatma Gandhi, o chefs espiritual
o politico de dezenas de milh6es do
safes humanos, deixou a solid5o e a
obscuridade em que vivia para copter
em defesa do seu poco, contra o for-
midavel lego inglez. Pygmeu, (lue 8e
transformou em gigante, elle soube
faber da sua propria fraqueza a alma
invencivel com que vibrou o primei-
ro golpe decisive contra o domingo
nbsoluto com que a Inglaterra escra-
visava a sua patna.

E' elle o novo idols que ababa de
ur collocado no altar dos mysterio-
sos pagodes do Oriefite. O amor que
a sua dente ]he consagra tem a gran-
deza estonteante do Himalaya e a
iinmensa profundidade do Oceans
Indigo.

Gandhi foi, talvez, o unico hindu '
quo jamais conseguiu o respeito, a
estima e, at6 mesmo, a venerag5o
dos membros de outras seitas e de

N outras sagas. O seu name 6 acatado
com carinho entre os ChHstaos, os
Mahometanos, os Budhistas, os Si.
khs, os Zoroastristas e os fi6is d&
todas as outras crengas que por £4
existem. A sua palavra 6 recebida
com rerdadeira uncgao por todos os
deus ouvintes que religiosamente obe-
decem is suns ordens e se esforgam,
nos limites do possivel, para satisf a-
zerem todos os deus desejos.

Mahatma 6 um qualificativo de re-
verencia com que os Indios o desi-
gnam. A sua traducqao se$ia do
"alma santa" ou de "alma .grande"
Principes e potentados, burguezes e
plebeus, ricks e pobres, todos, sem
a menor excepgaop s6 se referem a
elle usando esse terms de respeito e
do mats profundo affecto. INa su4
infinita modestia elle pede ao poco
que desista de Ihe dar esse titulo t5o
glorioso e exaltado que elle julga nio
merecer

O seu name 6 Blohandas Karam-
chand Gandhie elle nasceu em 1869
em Porbander, na Provincia de Gu-
gerat, na parte Occidental da India.
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Pertence a seitz religiosa de Jain, a
mats orthodoxa do hinduismo e a sua
familia, abastada e rica, fazia parte
da pasta de Vaisya, ou deja, dos bur-
guezes mercadores. O seu pae oc-
cuDou varios carlos politicos, inclu-
sive o de "Dewan", ou chefe de ga-
binete do governo do seu estado na-
tal .

Gandhi estudou na escola prima-
ria de Porbander, entraiido depois
para a IJniversidade da India, onde
se preparou para tirar o curse de di-
reito numb das faculdades da Ingla-
terra. hlatriculou-se em Londresj ' no
Gray's Inn, formando-se com today
as honras, para pouco depois ser ad-
mittido a barra dos tribunaes ingle-
zes. Terminados os deus estudos el-
le volveu a sua terra natal com e
intuito de se dedicar a advocacia.
Obedecendo aos costumes e tradi-

cg6es hindu's, Gandhi se havia casado
aos 13 annos com Kasturbai, a sua feel
e dedicada companheira de memo se-
ctllo de lutas .

No exercicio da sua profissao elle
tete que it a Africa do Su], para de-
fender num ]itigio judicial, os interes-
ses de clientes deus .

As condig6ees de vida dos seus pa-
tricios, nessa distaste colonia do Im-
peNO, as difficu]dados ]egaes com
que ellen lutavam e a baixa posigao
social que shes era reservada, pele
orgulho intolerante das castas, judo
ipso fez com que elle se decidisse a
iniciar uma santa cruzada, envidan-
do todos os esforgos e pugnando com
maier galhardia para melhorar a vi-
da desses infelizbs d€sterrados. O
seu amor instinctivo pelts pariah e
por todos aquelles que soffrem, fez
delle um verdadeiro ap6stolo que a
India genera e o mundi respeita e
admira .

Gandhi permaneceu na Africa do
Sul por uns vinte annoy, estudando
o lUCio maid efficaz de combater o

ol)pressor da sua terra. Foi ahi que
ell'c concebeu :e aperfeigoou o seu
c61ebre plano de campania que con-
siste em resister pacificamente a(k
dictames do governs e desobedecer
os sells mandates, sein praticar o
menor alto de violencia. Facil serif
a poderosa engrenagem guerreira da
Gri Bretanha esmagar a flop da re-
voluggo que houv6sse ousado des-
abrochar num campo de batalha.
Mas o temperamento esportivo do
anglo-saxao, que o levi aos exage-
ros da lealdade, pi'estava-se adinira-
velmente para dar um completo exi-
to a idea do Mahatma .

Elsa teilnosia passiva e inerte com
que o rebelde se recusava a obedecer,
exasperava o ingles ao ponto de fa-
zed-o pender a sua fleugma tradicio-
nal, mas n5o bastava ainda para in-
duzil=o a atacar os homens que n5o se
defendiam.

Nio creio que elle pud6sse collier
os mesmos resultados contra a Fran-
ca, a Italia ou a Hespanha, porque
akio pequenino philosopho de Gu-
jerat terra encontrado na bocce de
meia duzia de fuzis, ao romper de
unla aurora sangrenta, o epilogo i /
sua abnegada carreira de patriota e
revolucionario .

Em principios de 1914 Gandhi con-
seguiu um dos seus maiores trium.
plos assignando um accords com o
General Smuts que garantia a igual-
dade de direitos aos hindus domici-
liados na Africa do Sul. Cumprida a
sua missio elle tonlou o vapor para
volver a India, com escala por Lon-
dres. Surprehendeu-o a sua chegada
ahi, a noticia da declaragao de guerra
que velo regan de sangue a Europa c
elle, sem hesitar, offereceu os seas
servigos ao governo inglez.

Finalmente, ao chegar de volta.i
patna, Gandhi quiz dedicar-se a vi(!$
solitaria e contemplativa de eremita\
desfazendo-se, para ipso, de todd a \

sua futuna, o que
a extruna penuria
abeng6ou esse seu
dimento qte Ihe d(
ver e sentir os h(
c da pobreza e d
bender a alma {os
primidos. E esse,. (
da sua incrivel po
a massa das mas
seu, um "leader"
da plebe, que sent
as torturas a que
das se acham exp(
cumento para prov
contra-se na tunics
que Ihe envolve o
dado .

Um dos maid be
bistoria registra, €
to do luiz inglez
em 1922, pele cri
pronunciar a sent
Be ergueu, descobl
ser para elle um (
Be forgado a mad
seem para as ga16s
do: "kinda mesmo
tes adversaries p
em si um admire
inspirado por ide
tados e puja vid
das maid nobres
meslno das mais

Para melhor se
sega o hlahatma
lembrarmos que
em sua alma 6 u
diego religiosa (
do Hinduismo 'V
Jainismo. A sua
humanitaria, nio
pratique o menor
tra a vida alheia,
mem, quer a do
s5o vegetarianos
p qualquer abuso

/ nio havendo ati

J
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sua f ortuna, o que o deixou I'eduzido de ujn membro dessa seita fazed uso
a extreIDa penuria. }lais tarde elle de alcool ou t6xicos.
abeng6ou esse seu gesto de despren- Gandhi trabalha doze horas por
dimento que Ihe deu o ensejo de vi- dia, obedecendo com fidelidade aa
ver e sentir os horrores da miseria pragramma que ella mesmo tragou,
c da pobre2a e de me]hor compre- afim de ]he ser posse'!el attended a
bender a alda dos desgragados e op- todos os deus deveFes. Elle comeQa
primidos. E esse, de facto, o segredo com a cortespondencia diana, recede
da sua incrivel popularidade, porque os visitantes que pode! escqeve os
a massa das mas v6 neale um filho artigos para o seu jornal, o "Young
seu, um "leader" que viveu a .vida India", conferencia com os sells au-
da plebe, que sentiu e padeceu sodas xiliares e directores do partido na.
as torturas a que os destitutos e pa- cionaiista, di-shes as necessarias ins-
rias se acham expostos. O mellor do truc96es e finalmente se recolhe pa-
cumento para proVar elsa verdade en- ra dormir quatro ou cinco horns so-
contra-se na tunics barata e ordinaria bre o duro tablado do assoalho, re-
que Ihe envolve o compo esguio e mir- roberto por um similes leng61. O
dado. i'esto do seu tempo 6 dedicado ia

Um dos maid helios tributes que a ;lll:ces o meditagaq, sends que ao
histoHa registra, encontra-se no ges- ..... : dada dia elle vae fazed' as

:=:' .'===,:f .="Dean'::;';:fl="=
"ashran" ou casa commum, onde elle

=:,='1,:'=:1: =.UT, ',-"" ,.:.=:'==' £. ':.=:1'= =='::.
Para mellor se comprehended quem mega grande, coberta de cabellos

sega o blahatma 6 preciso n6s nos broncos a escovinha, que reinata um
lembrarmos que a crenga enraigada pescogo esguio, fragil de maid para o
em sua alma 6 um producto da ti'a- peso que supporta. O seu nariz adun.
digao re]igiosa da ]]n(]ia, derivada co se recurva sobre uma grande boc-
do Hinduismo Vedico, Budhismo e ca de ]abios delgados, sustentando
Jainismo. A sua f6 6 profundamente uns 6culos de poderosas lenten, que
humanitaria, ngo admittindo que se completam assim a sua feiura natu-
pratique o manor mal ou damno con- ral. O que elle tem de bello sio os
tra a vida alheia, quer deja a do ho- olhos, e o sorriso. No seu olhor
mem, quer a do anima]. Os Jainistas lnesmerico bri]ha a ]uz da bondade.
sgo vegetarianos e abst6m-se de todd da intelligencia, do amor e da abne-
e qualquer abuse sexual ou organico, gagao: O seu sorriso franco e amigo

nio havendo at6 hole exemplo album desarma e venue a quem delle se ap..

l
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proxima. Ngo se pensq por6m) luc
esse santo asc6ta sega lugubre e so-
lemne e (lue traga ao rosto eterna-
mente a genera mascara da seriedade.
Ao contrario. Gandhi6 jovial e ale-
gre, espirituoso e bonanchio, achan-
do-se sempre prompts a rir, com a
sua contagiosa gargalhada, ao depa-
rar com qualquer cousa que Ihe des-
perte o humorismo innato.

Um dos maiores caracteristicos da

sua Philosophia 6 a absoluta toleran-
cia religiosa de que da proves. Para
elle s6 ha um Deus Supremo e o
meir de o homem servil-o e adoral-o
6 o de render um culto fervoroso
pda forma (lue Ihe parecei ' melhor
e mats sincera. "S6 ha um Deus",
diz elle "o Ente Supremo de tudo
quanto 6 puzo e noble, do bom e do
bello, do amor e da verdade. Que
importa se n6s vamps aprender a
amal-o na Biblia ou no Koran. em
Gila ou Zend-avesta ou Talmud? O
essencial 6 que n6s o adoremos e
saibamos servil-o. Porque Deus 6 um
s6 e sempre o mesmo !"

Para rebel-o na sua s6bria e traba-
Ihosa vida, o Mahatma estabeleceu
os sous d6z preceitos de moral e re-
ligi5o, aos quaes obedece com togo
o fervor. Elle assim os deu a publi-
cidade :

8' -- "B.'ahmacharya" ou "Se CPsto",
cquivalendo ao "Nio desejaras

a mulher do proximo";
S6 s6brio. Caine apmas o ne-

cessario para a maHutengao da
vida, sem recurse ao alcool ow
t6xicos;

6' --N5o queiras as' riquezas pele
dimples prazcr de possuil-as;

6+ -- Lembrate seinpre que te 6 pro-
viso ganhar o p5o com o su6r
do teu rosto (Nao roubarfs);

y' -- "Swadeshi", into 6, genre ao tea
proximo sempre que pud6res;
Nio te esquegas de que todos
os homens sgo iguaes e to(los
sio deus irm5os;

B' -- Respeita o genera today as reli-
gi6es ou crengas, porque today
served a Deus e a humanidade;

le ' -- Serve bem a Deus e nada tens
a recear; s6 bravo, portanto.

E com essay palavras n6s fermi.

8

4'

OR um dado

hlaio official
ments a Au

dar conta da audie
concedida p6r Greg
as costumeiras pal:
de elogio ditas pel
margem, o lapis dt
langava a nota: "]
Brandes servigos!.
RO Drummond par:
a retirada se seu E
gocios nesta Carl
por outta, pols qt
mos tem fido mutt
governs Imperial.'

No despacho de
instrucQ6es a V€
mend dizia o mil
seu antecessor cor
Ihe propoz S. Sa
negocio da confi
eleito do Rio de
em tal negocio e
Imperial e ngo do
trinas n5o s5o rer
stituigao do Paiz"

Dias depots, a ]
communicava-the, ]
timento catholics
}eigao in liming, (

P

namos tambem o rapido esbogo que
pretendiamos fazed do pequenino phi-
losopho de Gujerat, que de modo t6o
espectacular penetrou no scenario po-
litico do mundo para assumir um doa
papeis mats importantes e de major
realce no moments actual .

Gandhi, o semi-deus da India, foi
o desprezivel pygineu amarello quc
conseguiu vergar a bronte altiva do
indomavel leia britannico e collocar,
sabre a sua cuba real, a sandalia da
India mendicante!

I' -- Respeita a verdade em tudo;
e' -- "Ahimsa", -- ou o correspon-

dente ao "Ama ao teu proxi-
mo coma a ti mesmo";

(1) Conclusfio d
no numcro 2.

H
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Feij6 e a Quostao
Religiosaa '

PANDIA ' CALOGERAg

OR um lado, Rocha, a 16 de
llaio officiando desconsolada-
mente a Aui'eliano para Ihe

dar costa da audiencia de despedida
concedida por Gregorio XVI, citava
as costumeiras palavras de polidez e
de elogio ditas peso Santo Padre. A '
margem, o lapis do ministro irritado
langava a nota: "Fido certs!... Fez
Brandes serviQos!.. . Espessa ordem
ao Drummond para exigir de S. Se.
a retirada se seu Encarregado de Ne-
gocios nesta Carte substituindo-se
por outdo, pris que seus actos ulti-
mos tem fido muito desagradaveis ao
governo Imperial."

No despacho de 10 de Junho, com
instrucg6es a Vasconcellos Drum-
mond dizia o ministro: "nio delia
seu antecessor concordar com o que
Ihe propoz S. Santidade quanto ao
negocio da confirmagao do bispo
eleito do Rio de Janeiro, pols qtle
em tal negocio era ia do Governs
Imperial e n5o do Bispo, cujas dou-
trinas nio sio reprovadas pena Con-
stituigao do Paiz"

Dias depois, a 15 do mesmo mez,
communicava-the, para provar o sen-
timento catholics do govcrno, a re-
jeigao in liming, com deus votos s6

P
em seu favor, o do auctor e o de ou-
tdo deputado, do projects do repre-
sentante do Maranhio Estevio Ra-
phael de Carvalho, concebido em
doug artgos: sendo o primeiro, a
lgreja Brasileira mica desde jf sepa-
rada da lgreja Romana; e o segundo,
o supreme sacerdocio fica incluido no
governs. A interpretagao, dada em
Roma a tal facto, foi exactamente a
contriria da que a regencia espera-
va, coho opportunamente veremos .

Nesse intervallo, no Rio, feria-se a
campania contra o celibato, sahin-
do vencedor o pensamento orthodoxy,
guiado por D. Roinualdo. Terminava
a elaboragao do Acto Addicional. Em
1835, a 12 de outubro, tomava posse
do governo o chefs da resistencia a
Roma, Diogo Feij6. Tanto para
prestar a este uma homenagem, co-
mo para difficultar a acgao da San-
ta S6 e, delta forma, grangear mats
um elemento em f aToP da these rega-
lista, um dos ultimos acton da regen-
cid. no noms trina, mas a reduzida a
Francisco de Lima e Silva, fora es-
colher ao futuro chefe do Estado para
preencher a S6 mariannense, vacantc
I)ela monte do seu bispo D. Fi'ei Jose
da Santissima Trindade, a 28 de Se-
tembro de 1835.

Calculo crrado, em cerro sentido,. l
(1) Conclusio do ensaio, comeQado

no numero 2.
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pris Q paulista nunca acceitou a no-
meagao, nem a carta de apresentagao
eorrespondente. Nunca o interesse
pessoal o moveu, neste como em to-
ads os acton da sua vida. Era o con-
flicts entre o Imperio e a S6 Apos-
tolica que o intel'essava; fundamente
convencido dos dirditos do Brasil,
considerava a attitude romana homo
nm verdadeiro desacato.

deus novos ministros dos extran-
geiros, Mandel Alves Bianco, a prin-
cipio, e Jose Ignacio Borges, a par-
ter de 5 de fevereiro de 1836, menos
aggressjvos ha forma, mats cautos
nos meios usados, elam t5o combati-
vos e regalistas quanto Aureliano.
homo este, ameagavam e forjavam
armas para vencer a Curia, nesse
debate grave sobre o predominio da
provincia da disciplina e do correla-
to dogma. Sob modalidade nova, era
o mesmo combate que ia continuar.

Quando Dt'ummond recebeu as no-
vak normal enviadas por Aureliano,
procurou agar junto ao carded se-
cretario de Estado Bernetti, e aos
monsenhores Capaccinie Frezza.
Este ultimo era secretario da Con-
gregagao Ecclesiastica, gozava da
confianga do Papa, e traduzia seu
pensamento; delle dependia a solu-
gao do intrincado caso. Apes tonga
conferencia, narra o diplomata em
officio de 17 de setembro de 1835,

julgou ter convencido a todos, e que
a confirmagao clesejada se ngo demo-
raria; Frezza ia falar nesse sentido
a Gregorio XVI. Licito 6 duvidar
desse hymns de triumpho, tgo segu-
ro e prudente 6 o enunciado de qual-
quer iuizo por parte da Curia, maxime
em quest6es religiosas. deja coma
f6r, dias depots, estava tudo mudado,
dizia o encarregado de negocios. J4
n5o confiava este no geito, coma nan-
tes preconisara: aconselhava agora, e
ia empregar a forge.

Um dos motives da mudanga teria
fido a rejeigao, praticamente unani-
me, pda samara temporaria, do pro-
jecto de schislna de Raphael de Car-
valho. "Este ja persuadida (a Santa
S6) que, onde a Representagao Na-
cional, em conflicto com a Santa S6,
sem motivar despreza in limine uma
tal proposigao, desmente as ameagas
do Governs, e authorisa o Papa a
persistir em sua pretengaox '

A16m disso, contra a opinigo delle,
Drummond, a regencia tinha at6 cer-
ts porto cedido fs suggest6es de Ro-
ma, e em portaria do ministro da
justiga fora o padre Maura provocado
a explicar-se no sentido da doutrina
sustentada pele governo. Sua res-
posta, incivil e imprudente, ferira
ao amor proprio do Santo Padre,
sem tranquillisar nos pontos de dou-
trina. Podia ser tide coma relapso,
em heterodoxia, e ipso transforma-
va o caso, aggravando-o.

Sem exito, havia passado a amea-
gar Frezza, na entrevista de 16 de
setembro, com o possivel schisma,
apontando para o exemplo inglez, no
reinado de Henrique VIII. Si se tinha
podido realisar naquelle tempo, em
que era temido o Bader da Santa S6,
quanto maid agora, alterados taes fa-
ctored, e havendo tanta razio e jus-
tiga na attitude do Brasil. Todo o
officio em que da conta de suas ges-
t6es, denuncia o tom de combativida-
de aggressive.

Ao carded secretario passou uma
Rota que qualifica de ultimatum, tanto
que se consideraria, depois de res-
pondida, de relag6es coptadas com
a Santa S6. A 15 de dezembro, rece-
bendo a resposta de Bernetli, man-
tendo as recusal, officiou ao minis-
try, sempre ardente em furia de pe-
leja .

Nio o moderariam, poi ' certo, as
instrucQ6es de Jose Ignacio Borges.

\,

posco apes tel ' entn
o regente, a 4 de d
officiava Alves Brat
Roma; nesse also
a ordem, anterionn
retirar para Napole
Padre ngo cedia,
adoptar nova alma

A' manger

Drummond despa(
que cumpra o .desk
o mandou retirar
clarando primetro
Regcncia mandava

mai
aR

Imperil sem liken
le a negara) empt
resolver a .con$ir
cm que tal despr
do, 16-se "ordcna
voltado atraz da
ria e schismatict
eonfirmagao, e l:
pxpediente adm
ccrto, mas de all
ra quangos sol
com into, espera
ntlamente, que
carlos forQasse

Entrou o ani
fecimento ness(
da cm 14 de it
quiz entt'egan
que Fei]6 anr
entrada cm fui
Imperil. "Est
dns com o S:
elle, alludindo
pasta de S-
ao de accusai
governo pont
dias depois, a
resolveu Deal
nio farr con

Suva nas mao
consideragoe
tar atraz: Be

f

l
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Pouch a})6s tei ' entrado em .exercicio
Q regente, a 4 de dezembro de 1835
officiava Alves Bianco a legaQao em
Roma; nesse avigo nem s6 reiterava
a oi'dem, anteriormente dada, de se
retirar para Napoles, ja que o Santo
Padre nio cedia, coma declarava
adopter nova alma na lucia que ia

A' margem do officio de
Drummond despachAra: "Responda
que cumpra o despacho anterior, que
o mandou retirar para Napoles, de-
clarando primeiro a S. S. nao, (lue a
Regencia mandava quanto antes sa-
grar o Bispo, mas que ngo palendo
nada requerer a Roma os subditos do
Imperio sem licenga do Governs, es-
te a n.egar4, emquanto S. S. nio se
res(Liver a .confirma$ao." No avjso
cm que tal despacho foi desenvolsi-
do, 16-se "ordena o regente". Haviam
voltado atraz da pratica revoluciona-
ria e schismatica da sagrag5o sem a
eonfirmag5o, e langavam m5o de um
expediente administrative, legal 6
certo, mas de alta inconveniencia pa-
ra quantos solicitassem dispenses;
com into, esperavam, um pouch inge '-
nuamente, que o clamor dos prejudi-
cados forQasse a m5o a Curia.

Entrou o anna de 1836, sem arre-
fecimento nesse ardor de lucta. Ain-
da em 14 de janeiro, Drummond nio
quiz entregar a Carta de gabinete em

secretaria de Estado pele carded
Lambruschini, ao qual julgava maid
accessivel ao espirito do seculo; e,
afinal, lembrar-se que i'uptura s6 de-
veria hater ap6s o puzo de. dous
mezes que conced6ra ao Papa para
obedecer fs ordens do governs impe-
rial .

Claro que sodas essay notes commi-
nativas eras xecebidas pda Santa S6
com equanime placidez. Continuavam
as respostas, muito medidas e delica-
das, a repetir o non possumus do Che-
fe da Egreja, cuba auctoridade dogma-
tica e disciplinar se queria derrubar
Ngo queria Roma a ruptura, mas cer-
tamente nio cederia. Constavam boa-
tos de hater fido pedida a interven-
gao do governo francez; outros, de
ter Fabbrini escripto ao nuncio em
Vienna, D. Pietro Ostini, solicitan-
do os boas officios da Austria, e da
resposta affirnlativa delta potencia .

Em Margo de 1836, nenhuma Rite
ragao se dora nas respectivas posiQ6es
dos combatentes, mas, a 15, nos offi-
cios em que accusava recebidas as
instrucg6es de Alves Bianco, e allu-
dia a pcrsistencia das recusal, Drum-
mond, presentindo a derrota escrevia
estas linhas, alto e insuspeito teste-
munho do ideal que norteava a po-
litica e a diplomacia romanas: "A Sta.
cede conhece a sua forma, rene-se por
principios fixes e inalteraveis dos
quaes nunca se separa, e por isso es-
pera do tempo o que nio p6de al-
cangar dos homens. Saas resolug6es
s5o systematicas, maduramente com-
binadas com o futuro, prove tudo, e
na sua previsao desprezou ja a maier
ameaga que se Ihe podia faber, de-
o:brando querer antes sujeitar-se fs

consequencias que renunciar a uma
questao de principios"

Havia o dissidio entrado nessa
phase. A publicagao feith pele padre
Maura, sobre a orthodoxia de suas

que Feij6 annunciava ao Papa, sua
entrada em funcg6es como regente :lo

"Estava de relag6es cartaImperil
das com o Santo Padre" justificava
elle, alludindo ao ultimatum e a res

e enchia esse offsSpasta de S
cio de accusag6es e queixas contra o

Verdade 6 que,governs pontificio
dias depots, a 19, mudou de parecer e
resolveu pedir audiencia, que ainda
n5o fora concedida, para p6r a mis
diva nas maas de Gregorio XVI. Dual
considerag6es o tinham levado a vol
tar atraz: Bernetti f 6ra substituido na n

l
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opini6es, firmira a sentenQa a ser
proferida nas ]inhas da subordinagio
do Vigario de Christo, ou da preemi-
nencia da doutrina da Egreja. Nfo
elam, pris, as amcagas de se'prohibi-
rem as licengas de recurso a Roma,
para impetraQ5o de dispensas ou .d=
gragas, mojo coinpulsorio capaz 'de
veneer a opposigao da S6 Apostolica.
Teriam desvalor egual ao da ameaQa

da sagragao schismatica do bispo
eleito, sem a instituigao canonica.

O arguments de Drummond era
clara e convincente, tanto (lue, em
Rota a margem o novo ministro Jose
Ignacio Borges explicava "o arbitro
de negar licengas para se impetrarem
dispensas... nio importa maid do
que o exercicio de um direito do Go-
verno Imperial, que .Ihe foi outorgado
por lei, e de quc elle usa em bencfi-
cio dos Polos"

No Rio, tees discuss6es creavam um
ambiente de irritagao crescente. Nfo
se conteve Jose Ignacio Borges, e, a
24 de margo de 1836, logo ap6s tomas
conhecimento da correspondencia de
Roma, remettia a Drummond o se
guinte avigo:

"Levei a presenQa do regente em
Dome de S. M. o imperador o off ido
reservado n ' 22 que V. blc6 dirigio
em data de 15 de Dezembro passado
transmittindo a nota em que o secre-
tario de estado de sua santidade res-
ponded ao ultimatum quc V. I(C6
apresentara relativamente ao negocio
das bullas de confirmagao do bispo
eleito do Rio de Janeiro.

O regente tends lido attentamente a
alta nora e a memoria que a acom-
panhava; e bem assam o officio de
V. llc6, ordena que V. Afc6 nio de
nem acceite mais explicaGao g res-
peito daquella quest5o; pris que, sen-
ds o principal fundamento da recuse,
o professar o bispo eleito doutrinas
oppostas As do santo padre, mm in-

teiramente de accords com as do go-
ya'no imperial, nio 6 possivel que o
mesmo governs frustre as vantagens
do direito de apresentagao, que nio
tete nem tem outdo fim mats do
que n5o admittir no meio do keio da
60ciedade civil, um homem de tanta
influencia qual um bispo, que profes-
8asse principios contrarios is maxi-
mal fundamentaes do todo o governo
regular .

Por isso, sega qual.far o desfecho
futuro dente negocio, o govex'no im-
perial trahiria a nagao, si em qual-
quer tempo apresentasse para bispo
um sacerdote que professasse que o
governs imperial nio tem direito do
estabelecer condig6es que regulem a
validade do contracto do matrimonio,
ou que sobre elle nada possa deter '-
Dinar sem o accordo de outs'a auto-
ridade inteiramente extranha aos ne-
gocios avis; que o governs temporal
nio tem o direito de p6r contribui-
Q6es no seu Estado para as despczas
do cults, e de deus ministros, ou quo
ngo posse exigir delles condig6es e
servigos proprios do seu ministerio,
para ter jus a congrua que por esse
mesmo motivo se decreta.

maes sio em ultima analyse os prin-
cipios da Santa S6, que nenhum direi-
to tem de recusal o bispo apresenta-
do, excepto no cano unico de ter elle
algubn dos impedimentos qanonic08
que a mesma Santa S6 nio costume
dispensar; e nio quando o apresen-
tado professa principios oppostos aos
do santo padre, pasta que approvados
por insignes doutores catholicos, e
seguidos ha muitos seculos pelos go-
vernos maid illustrados, e sem note
de ergo ou de innovagao.

Em taes circumstancias, o governs
imperial firme em sustentar deus di-
reitos, e a dignidade da nagao quo
represents, levai'f este facto ao cos
nheciinento da assemb16a gei'al, quo

possum os meios I
nar a questao; m
nio faz, estando
dubs mil leguas d
sendo ja difficilin
fe da igreja un
por isso autorisa
dinarios pda lei
zer tudo quando I
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possum os meios legislativos de termi-
nal a questao; mas emquanto isto se
ngo faz, estando o Brasil a maid de
dual mi] ]eguas de distancia de Roma,
sendo ja difficilimo o recurse ao ehe-
fe da igreja universal, achando-se
por ipso autorisados os prelados or-
dinarios pda lei de necessidade a fa-
zed' judo quanto necessitarem os fieis;
o governo imperial negara licenga pa-
ra que estes recorram em caso algum
ao santo padre, ou a seus delegados,
at6 que elle mellor convencido da
justiga do mesmo governo, deixe de
recusal ' o que Ihe 6 devido pecos pro-
prios canines da igreja, pda conve-
niencia publica, e peso decoro da ma-
gestade que exerce e represents.

Nio obstante este proceder o go-
verns do Brasil continuarg as rela-
G6es amigaveis com a carte de Roma,
e reconhecendo o santissimo padre
coma chefe da igreja universal, Ihe
Fendi o respeito e a veneragao devi-
dos ao alto emprego a que a divine
providencia o ha elevado, e nio ces-
sarf de obedecer-the naquillo em
que a religiao o obriga, e em tudo
mats que f6r compativel com a digni
dade e decoro do throno, e com os in-
teresses nacionaes .

O que tudo participo a V. Mc6 para
sua intelligencia e execugao podendo
se Ihe parecer conveniente commu-
nicar este despacho ao santo Padre,
ou fazed delle o uso maid acertado,
conservando-se em Napoles emquan-
to se nio detedminar o contrario"

N5o contente com isso, e cumprin-
do o que dissera sabre a communica-
Q5o ao legislative, o regente incluia
na walla do Throne com que abriu a
sess5o parlamentar, a 3 de maid de
1836, o seguinte trecho caracteristico:
"Nio posse comtudo occultar-vos,
que Sua Santidade, depots de deus
annoy de explica96es reciprocasp re-
solved nio acceitar a apresentagao

imperial do bispo eleito delta dioce-
se. O governs tem de seu dado a lei
e a justiga, mas Sua Santidade obede-
ce a sua consciencia. Depois delta
decisis julgou-se o governs desone-
rado de ter condescendencias com a
Santa S6, sem cointudo faltar jfmais
ao respeito e obediencia ao chefe da
lgreja Universal. Em vossas maas es-
te livrar o catholics brasileiro da
difficuldade, e muitas vezes impos-
sibilidade de inendigar tio longe re-
cursos, que Ihe n5o devem ser nega-
dos dentro do Imperil. E ' tio santa
a nossa religiao; tio bem calculado o
systelna do governo ecclesiastico, que,
sendo compativel com toda a pasta
de governs civil, p6de sua disciplina
ser modificada pele interesse do Es-
tado, iem jamais comprometter o es-
sential da mesma religiao. Nfo obs-
tante este collisio com o Santo Pa-
dre, nossas relag6es amigaveis con-
tinuam com a carte de Roma" . ,

O encarregado de negocios, D, Sci-
pione Fabbrini, havia tempos que no-
tava nas publicag6es officiaes o deg-
pacho -- "Recorra gs. autoridades
competentes" -- langado nos requeri-
mentos de interessados em obter de

Roma as dispenses que s6 ella podia
deferir. Havia dirigido ao ministerio
dos Extrangeiros suas indagag6es soi '-
pl'eras, sobre se terem suspendido as
providencias normaes . Absurdo, do
panto de vista disciplinar, injustiga
do ponto de vista humana, tal pro-
cedimento invadia a competencia ec-
clesiastica, e fazia pezar sobre ter-
ceiros, alheios ao pleito, as conse-
quencias do dissidio religioso. Com a
publicagao da Falla, comprehendeu
do que se tratava e passou ao minis-
tro, em 8 de mano, uma nota frisante
sabre. o schisma que se queria abrir.
S6 Ihe responded o governo a 20 de
outubro, em note que a Congregagao,
na Guria, considerou hostel e schismi-
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possum os meios legislativos de termi-
nal a questao; mas emquanto isto se
ngo faz, estando o Brasil a mais de
duas mil leguas de distancia de Roma,
sends ja difficilimo o recurse ao ohe-
fe da igreja universal, achando-se
por isso autorisados os prelados or-
dinarios pda lei de necessidade a fa-
zed tudo quanto necessitarem os fieis;
o governo imperial negara ]icenga pa-
ra que estes recol'ram em casa algum
ao santo padre, ou a seus delegados,
at6 que elle mellor convencido da
justiga do mesmo governs, deixe de
recusal o qine Ihe 6 devido pecos pro-
prios canones da igreja, pda conve-
niencia publica, e pele decoro da ma-
gestade que exel'ce e representa.

Nio obstante este proceder a go-
verno do Brasil continuarf as rela-
£3es amigaveis com a carte de Roma,
e reconhecendo o santissimo padre
come chefe da igreja universal, Ihe
rendd o respeito e a veneragao devi-
dos ao alto emprego a que a divine
providencia o ha elevado, e n5o ces-
sarf de obedecer-the naqui11o em
que a religiao o obriga, e em tudo
maid que f6r compativel com a digni-
dade e decoro do throno, e com os in-
teresses nacionaes .

O que tudo participo a V. Mc6 para
sua intelligencia e execugao podendo
se Ihe parecer conveniente commu-
nicar este despacho ao santo Padre,
ou fazed delle o uso mais acertado,
conservando-se em Napoles emquan-
to se nio detedminar o contrario"

Ngo contente com isso, e cumprin-
do o que dissera sabre a communica-
Q5o ao legislativo, o regente incluia
na walla do Throne com que abriu a
sess5o parlamentar, a 3 de maid de
1836, o seguinte trecho caracteristico :
"Nio posse comtudo occultar-vos,
que Sua Santidade, depois de dons
annoy de explicag6es reciprocas} re-
solveu nio acceitar a apresentagao

imperial do bispo eleito desta dioce-
se. O governo tem de seu lada a lei
e a justiQa, mas Sua Santidade obede-
ce a sua consciencia. Depois delta
decisio julgou-se o governo desone-
rado de ter condescendencias com a
Santa S6, sem cointudo faltat ' jamais
ao respeito e obediencia ao chefe da
lgreja Universal. Em vossas maas es-
b livrar o catholics brasileiro da
difficuldade, e muitas vezes impos-
sibilidade de inendigar tio lange re-
cursos, que Ihe nio devem ser nega-
dos dentro do Imperil. E ' tio santa
a nossa religiao; tio bem calculado o
systema do governo ecclesiastico, que,
sendo compativel com toda a carta
de governs civil, p6de sua disciplina
ser modificada pele interesse do Es-
tado, gem jamais comprometter o es-
sential da mesma religiao. Nio obs-
tante etta collisio com o Santo Pa-
dre, nossas relag6es amigaveis con-
tinuum com a carte de Roma"

O encarregado de negocios, D. Sci-
pione Fabbrini, havia tempos que no-
tava nas publicag6es officiaes o des-
pacha -- "Recorra fs autoridades
competences" -- langado nos requeri-
!nentos de interessados em obter de
Roma as dispensas que s6 ella podia
deferir. Havia dirigido ao ministeria
dos Extrangeiros suas indagag6es sor-
presas, sobre se terem suspendido as
providencias normals . Absurdo, do
panto de vista disciplinar, injustiga
do panto de vista humano, tal pro-
cedimento invadia a competencia ec-
clesiastica, e fazio pezar sobre ter-
ceiros, alheios ao pleito, as conse-
quencias do dissidio religioso. Com a
publicagao da Fella, comprehendeu
do que se tratava e passou ao minis-
try. em 8 de maid, uma Rota frisante
sabre. o schisma que se queria abrir
S6 Ihe respondeu o governs a 20 de
outubro, em nota que a CongregaQao,
na Curia, considerou hostel e schismi-

l
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rica. Fabbrini havia commettido a
malta de pedir explicag6es sabre fa-
ctos, rejativamente aos quaes nio
podia ter certeza de as receber; era
um errs de officio, Dias quanto a
doutrina, ei'a perfeita a que susten-
tava e merecia inteira approvag5o do
Summo Pontifice. Por outdo lada,
punic o diplomata pele pasco errado
que dora, fora uma satisf acgao ao go-
verno imperial e se prestaria a ser
interpretado coma sancgao dada pda
Santa S6 is invas6es disciplinares do
Rio. Nada Ihe aconteceu, portanto.

Mas o incidente abriu os olhos a
Curia. Pensava esta que o silencio
mantido sabre a confirmagao do padre
Moura visava ganhar tempo, deixar
esquecer a divergencia at6 que a re-
gencia pudes$e decorosamente apre-
sentar outdo candidate. Comprehen-
deu, entio, que os animus elam outros
e que realmente se aprestava a lucta
religiosa com o Brasil. Contra este,
cresciam a indisposigao e a m4 von-
tade em Roma.

Na Assemb16a gerd, egualmente,
repercutira com estrondo a abertura
das hostilidades publicis com a San-
ta S6.

Nio queriam convencer-se, no Rio,
de que se tratava de questao vital pa-
ra a Egreja, de sua liberdade de acQao
em cousas de disciplina interna, li-
gadas a essencia do dogma, qual man-
tel a pureza doutrinaria da religiao
no apreciar os requisitos de deus mi-
nistros .

D'ahi, o attribuirem a deficiencias
dos diplomatas, na legaQao de Roma,
o n5o conseguirem a confirmagao do
padre Agoura. Fizeram nova tentativa
em fins de 1835, para ver si, com um
grande name nacional, affeito a taes
negociag6es, se conseguia remover os
empeailhos jlevantados pda Curia .

Tinha o marquez de Barbacena de
emprehender nova viagem a Europa,

para tratar de interesses particulates
ligados 6s ]ftlavi'as (lue possuia em
Minas Geraes .

Muito amigo de Feij6, que o respei-
tava e Ihe dedicava affeigao e gran-
de estima, lembrou-se o regente de
incumbil-o de varies miss6es de alta
relevancia .

Com o desinteresse revelado em
todd a sua existencia, Caldcira Brant
n5o hesitou, velho e gravemente en-
fermo coma andava, em acceitar a
grande responsabilidade e o accumu-
lo de trabalhos que atiravam sobre
os hombros. Uma condigao impoz:
nio receber a menor remuneragao.

Por alto de 21 de outubro de 1835,
foi nomeado plenipotenciai'io em mis-
sio especial em Londres. Sua acgao,
entretanto, terra de extender-se, mui-
to ampla, a innumeros outros encar-
gos no Continente.

Para dada qual recebeu plenos po-
deres e instrucg6es especiaes. Lim-
po de Abreu, em 3 de novembro, ex-
pedia-the as que se referiam a in-
cumbencias de caracter economics.
Alves' Bianco, a 23 de outubro, as que
diziam respeito as vargas quest6es
diplomaticas que tinha poderes para
resolver at6 o panto da ratificagio
das conveng6es a firmar. Jose Igna-
cio Borges, em 23 de margo de 1836,
subscreveria plenipotencias e instru-
cg6es que o habilitaram a cuidar de
nossos problemas suscitados pelo tra-
tado do commercio de 1827.

Munido de todos eases documentos,
uns que ]evava, outros que Ihe seriam
remettidos, chegou Barbacena a Fal-
mouth em 18 de dezembro. Perante
o governo britannica, trataria do
trafico, dps dh'oitos de importagao
marcados em 1927.

Continuavam ainda as instrucg6es
de Alves Branch: "A16m testa incum-
bencia que o regente tem por muito
recommendada a V. Ex., cumpre (lue

+
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V. Ex. procure uma intervengio po-
derasa para coin a Santa S6, pda
qual se conclua conciliatoriamente, o
negocio da nomeagao e da confirlna:
g5o dos bispos do imperio do Brasil,
que a tanto tempo pende com desar
de ambas as o6rtes, autorisando a
V. Ex. para asseverar que o gover-
no do Brasil tratai'f quanto antes de
restabdlecer a antiga disdipjdna da
igreja, si acaso a mesma Santa S6 con-
tinual a recusal a autos de tgo mani-
festo justiQa, e politica, e de que tan-
to depende a harmonia de ambas as

cortes, (lue o regente muito deseja
conservar inalteravel"

Vinham em seguida encargos vfrios
sabre colonisagao, restate de papel
moeda, fontes artesianas, pontes e
calgadas, marcos a vapor, professo-
res de agricultura suissos, e final-
mente, contractar "dual familial de
irm5os moravios, que se obriguem a
estabelecer no Brasil, e empregar-se
na civilisa95o e cultura dos nossos
indigenas"

A seu turno, Limps de Abreu, mi-
nistro da justiga e interino do im-
perio, media-the se occupasse de
funder ou de obter a organisag5o de
uma ou mats companhias para cons-
truir estradas de ferro do Rio a Bli-
nds, Bahia e Rio Grande do Sul, de
accords com a lei de 31 de outubro
de 1835, segundo o plano de favored
ja concedidos iempreza fundada pa-
ra fazed a navegaG5o do Rio Dole.

Para suas multiplices miss6es, for-
neciam-se-the copias de toda a do-
cumentaQao existente sobre elias.

Quanto a questao religiosa, vinha
perfeitamente exposta no officio de
Luiz lloutinho, enviado a Bento da
Silva Lisb6a em 27 de setembro de
1833. Em face dense paper, mais ex-
tranha parece a redacgao das instru-
cg6es de Alves Bianco. "Restabelecer
a antiga discipline da igi'eja '? era as-

sumpto da pi'opria Egreja, e o querer
assumir tal encargo uin poder tem-
poral, era o schisina, com que o sa-
cerdote Feij6 alneagava o vigario de
Christo.. E o ergo diplomatioo, de
querer negociar, intimidando; e o ri-
diculo da ameaga, quer materialmen-
te, quer no donQnio espiritual!. ..
Nada disso enxergavant o regente e
deus ministros .

N£io se pods achar explicagao pa-
ra o proseguimento de tal politica se
nio na meta-sciencia e na teimosia
i'einantes no gabinete do Rio em as-
sumpto puramente religioso, e no
desconhecimento de que, a ser precise
uma mudanga prudente na disciplina,
s6 negociando com a S6 Apostolica se
poderia realisal-a. Quanto a insti-
tuiggo canonica, fora loucura querer
impor seu deferimento a consciencia
do chefe visive] da Egreja, em paiz,
coma o Bi'anil, no qual a religiao era
official e, dado o primado universal
do Papa, se Ihe nio ajustaria o con-
sideral-o principe extrangeiro .

judo se fez, ou antes, se tentou, a
pretexts do espirito liberal. Na rea-
lidade, liberdade e visio das solug6es
futures estavam com os que propu-
gnavain mantel o texto constitutional
at6 que novak negociaQ6es abrissem
caminho ao advento da verdadeira
justiga. Esta, s6 a Republica firmou,
kinda iia base christa, quae suet Cae-
saris Caesari, et quae sunk Dei Deo,
pris a separagio foia reconhecimen-
to das dual sociedades parallelas e
perfeitas: a espiritual entregue ex-
clusivamente ds egrejas e sem intro-
miss5o temporal; a sociedade tempo-
ral, confiada aos cuidados dos gover-
nor por ella escolhidos.

A' exposig5o tio clara de Luiz Mou-
tinho o novo ministry dos extrangei-
ros, Aureliano de Souza e Oliveira
Coutinho havia respondido em 28 de
fcx'creiro de 1834. Insistia em que

\
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os projector parlamentares subscri-
ptos peso padre lloura em nada so
oppunha ao dogma, sends m6ros pon-
tos de disciplina. "Estando, pois, a
regencia com Fazio resentida deste
injusto procedimento do santo padre,
mas desejando sempre mostrar todd o
respeito e veneragao filial ao chefe da
santa igreja catholica, determina que
V. S. continuando a empregar o
nzesmo zero e intelligencia que tem
t5o louvavelmente mostrado neste
grave negocio, se dirija novamente a
Santa S6, e depois de pedir unica-
mente a dispensa do impedimento
que pi'ocede do defeito do nascimen-
to, raga ver em os termos maid ener-
gicos, mas ao mesmo tempo respei-
tosos, que a i'egencia sem intentar
proinover quebra, sem se propos a
suscitar de novo contestag6es, que ja
por muitas vezes tem tido em dis-
cordia o summa pontifice com prin-
cipes catholicos, e sem offender os
direitos da primasia, cstf resolvida
irrevogavellnente a sustentar a digni-
dade e soberania da nagao, o seu in-
contestavel direito de padroado e o
ample exercicio do art.' 102 $ 2.' da
constituiGao do imperil na effectivi-
dade da noineag5o do bispo que con-
siders digno da sua escolha, instando
Fein confirmagao della por este for-
ma at6 agora tolerada, com a deli-
beragao no faso de se instal na ne-
gativa de a mandar fazed dentED do
imperio, na forma da antiga discipli-
ne da igreja a exemplo dos soberanos
catholicos . "

trina de Aureliano, na vigencia da
r$1igiao official.

Nio chegou Barbacena a intervir
nessa espinhosa controversia. A 26
de margo de 1836, Jose Ignacio Bor-
ges Ihe remettia mats uma copia, a
do avigo passado a 24 ao encarrega-
do de negocios em Roma, suspenden-
do toda e qualquer troca de explica-
g6es. "Quanto ao negocio do bispo
eleito do Rio de Janeiro, relnetto a
V. Ex. junta a c6pia do despacho
que nests occasi5o se dirige ao nos-
so encarregado de negocios em Roma,
afim de V. Ex. science do seu con-
teudo, faga delle o uso que maid acer-
tado parecer"

Deante de instrucg6es Hein sempre
hal'monicas, e .com o rompimento de-
cidido pelo governs imperial de to-
da e qualquer negociag6es com a San-
ta S6, s6 Ihe labia abster-se. Foi o
que fez.

No Rio proseguiria o debate
A atmosphera pesada em que se

iniciou a sessio de 1836, logo revelou
a forma predominante da opposiggo
chefiada pol ' Bernardo de Vasconcel-
los. Deu-the novo impulso o trecho
da Palin referente ao Summa PonU-
fice. Talvez nfo na pi'oporgao mar-
cada por D. Romualdo, mas certa-
Hente muito contribuiu para a for-
maggo do nuclei parlamentar que for-
90u Feij6 a renunciar f regencia, em
19 de setembro de 1837.

Rompeu o fogo, na discuss5o do
Toto de gragas, em 9 de maid. A
commissar redactora, coinposta de
amigos do governs, Caiman Martins
e Rodriguez Torres, tinha proposto
o seguinte topico: "Laments por6m
a camara a collis5o em que este o
governs imperial com Sua Santidade;
e espera que, sem quebra das rega-
lias da Gorda, e sem comprometU-
mentos dos interesses nacionaes, o
mesmo governo conseguirf evitar que

bfostra elsa transcripgao que havia
fido feel Vasconcellos Drummond em
ameagar com a sagragao schismatica
no Bi'asia, e qtle o desmentido de Al-
ves Bianco, em seu avigo de 4 de de-
zembro de 1835 ngo tinha base. Quan-
do muito seria um aPPel)endimento,
por ter ultrapassado os limited a dou-
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se alterem as nossas relaG6es com o
chefe da igreja universal. "

Cuidadosamente, haviam evitado
qualquer expressao que pudesse pa-
recer desejo mesmo longinquo de
solver o conflicts, homo pedia o go-
verno. Alas, os termos geraes em que
farr vasada a resposta poderiam pres-
tar-se a duvidas, de forte que, na
discussao, timbravam os oradores em
salientar um ponto de vista contrArio
ao regalismo intensivo de Feij6 e de
seus ministros. Fizeram-se ouvir al-
guns dos maid acatados membros do
Parlamento, e todos, inclusive os re-
dactores governistas do goto, accen-
ttlaram seu parecer opposto ao da
regencia. Limps de Abreu, s6sinho,
ministry da justiga, foio unico a pu-
gnar I)or uma declaragao conforme
ao pensamento de Feij6. N5o conse-
guiu .

Por d !as vezes falou Honorio Her-
meto. Na primeira, pediu que fosse
maid clara :t resposta ao Throno. e
que a cnmmisslio abordosse o panto
de aDresentaclio e da confirmac5o dos
bisnos. Na seHaunda, reconheceu que
a discinlina da Egreja 6 um direito
(!o primado, que o poder temporal
1 5n odin revogar acton della, sim,
apenns. susncnder sua execug5o.
Quando a saber ' si convinha ao go-
verns entrar nessa auest5o da ins-
tituic5n dos bisnos, respondia n5o.

R£annel do Bronte, que seria maid
ta!'de hisno do Rio e conde de Iraqi,
votava Belo periodo do Toto de gra-
Qas, com um accrescimo declarando
que a esse'nb16a nlio estava disposta
a um rompimento com Roma.

Caiman, o futuro marcluez de
Abrantes, ]embrou ser facto incon-
testave] que a Curia, havia quatro
s6culos. estava no goto Jesse odder
de confirmar, e que era pacifica a
doutrin:\ pntre catho]icos . Retirar ta]
prerogntiva n5o era aconselhavel. A
redacG5o do topics obedecia a casa

preoccupagao de se nio alterarem as
relag6es com a Santa S6. Em segundo
discursa, apoiou fortemente os direi-
tos da Egreja, e julgou imprudente a
inopportune nelles tocar

Bernardo considerou o caso de seu
duplice aspects canonico e politico.
O governs andhra ma], em seu pare-
cer, e farr descortez. O Legislative
ngo tinha poderes para exegese do
Evangelho, e a Falla do Throno 6ra
um convite a into, a heresia, ao schis-
ma. A Egreja, sociedade t5o perfeita
como divina, legislava para seu go-
verns sem auxilio do poder tempo-
ral; este nenhum direito possuia pa-
ra intervir em tal esphera espiritual,
nem tocar na disciplina, quanto maid
no dogma. Fazed-o, serif a indepen-
dencia das egrejas nacionaes, sem
next "com elsa cadeira eterna sa-

bre que Jesus Christo fundou a sua
igreja. Desapparecera o catholicismo;
pris n5o ha catholicismo sem unida-
de". Casa o arvo fosse este, appro-
vassem o projecto do deputado Ra-
phael de Carvalho.

Ao grande Bernardo de Vasconcel-
los quiz o amigo de Feij6, Paula
Araujo, cobrir de ridiculo apontando
e lendo uma emenda por elle pro-
prio apresentada em 12 de julho de
1827, na qual se visava modificar
pontos de disciplina. Conseguiu fazed
rir a samara, a expensas do depu-
tado mineiro. Teve este resposta fa-
cie, e triumphs immediate: mostrou
que tal desejfra mediante o "entabo-
lar negociaQ6es com a Curia roma-
na", into 6 tratando com a auctorida-
de competente para legislar no as-
sumpto. Tinha apresentado a emen-
da em memento de exagero nas exi-
gencias da S6 Apostolica e de fraque-
za do governo imperial no acquiesced
a tudo. E, apesar de novas risadas da
Camera, affirmou n5o haven contra-
dicg5o com sua nova attittlde: o ]n'i-
mado n5o existia desde os telupos

+
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aureos da Egreja? entretanto, agora,
queriam desconhecel-o. Adoptada
a theoria do governo, a i'eligiao ca-
tholica, apostolica, romana perderia a
sua pureza e passaria a haven um
schisma .

Assis B£ascarenhas votava pda re-
dacg5o proposta, pda prudencia com
que se abstinha de resolver o difficil
problems. O padre Jo5o Climaco de
Alvarenga Rangel combateu egual-
mente a doutrina da regencia, tanto
nests ponte da instituigao canonica
coma na cla recusa da licenga para re-
correr a Roma. Figueira de Blello
movia egual opposig5o. Souza blartins,
um dos redactores do Toto, procurou
mostrar que a regencia n5o desejava
a separag5o da egreja catholica, e
que a commissgo n5o quizera entrar
nesse assumpto para n5o complical-o
maid, e por ipso se limit4ra a aconse-
Ihar fossem sustentadas as regalias
da cor6a .

Limps de Abreu, aspero e comba-
tivo, affirmou, e procurou longamen-
te demonstrar, que a confirmagao dos
bispos eleitos era ponte disciplinar, e
coma tal, ao poder temporal compe-
tia placitar ou rao, taes leis. Assim,
n5o se portia accusar a Falla do Thro-
ne de ser um convite ao schisma.

O padre Venancio Henriques de
Rezende, dizendo que o Brasil n5o
estava ligado is discuss6es tridenti-
nas, pois la ngo estivera represen-
tado, achava que a mellor solugao
se achava em seguir a tradigao dos
tempos aureos da Egreja, nos quaes
os metropolitos deferiam a institui-
gao canonica aos bispos.

Rodrigues Torres, a seu turns,
apontava os inconvenientes, os emba-
raQos e at6 os perigos em que se
encontraria o paiz, sia Assemb16a
adoptar as medidas suggeridas pda
Falls. E ainda insistiu, quando Lim-

po de Abreu Ihe quiz debater a ar-
gumentagao .

Pode-se dizer que a quasi unani-
midade da samara era contraria fs
infelizes express6es da regencia. blas
queen melhor resumiu opini6es e
guiou o Toto triumphante void. Ro-
mualdo. Em quatro discursos .resta-
beleceu os factos, a situagao da Egre-
ia ante o Estado, a competencia de
dada qual.

Comegou negando ao Papa o titulo
de principe extrangeiro que, no de-
bate, ]he havia sido dado. O primado
de honda e jurisdicgao era parte es-
sential da Constituigao do Imperil.
Os pontos a discutir elam: sio poder
temporal tinha o direito de i'evogar
qualquer panto de disciplina, estabe-
lecida por um concilio ecumenico,
pda pratica e approvag5o de todd a
Egreja, sem audiencia e assentilnen-
to clesta; si as concordatas se podiam
romper unilateralmente, sem concur-
so della; si podia ou delia alterar-se
uma discipline, incorporada no direi-
to publica de todos os Estados catho-
licos, e que remontava ao bergo da
monarchia e da Egreja de Portugal,
donde provinha a do Brasil.

A instituigao canonica dos bispos
era panto de disciplina gerd rece-
bido em todo o mundi catholico, fi-
xado em Trento; dizia e mostrava a
evoluQao pda qual os papal desde
fins do seculo Xlll foram reassumin-
do e reservando a sio direito instituir
e confirmar os bispos, direito que

at6 ent5o exerciam indirectamente
por delegagao aos patriarchal e aos
metropolitas que estes elam directa-
mente instituidos e confirmados por
ellen .

As regras tridentinas haviam fei-
to do papa o unico luiz da idoneida-
de dos eleitos ex muneris sui officio,
e, pda Cal'ta de 25 de margo, estava
preceito incorporado a lei do Brasil.

,.:'=' .H IH),".:
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Co:no ida o poder temporal resgal-a?
Acatar o Soberano Pontifice, come
declarava a Falla do Throno, e negar-
Ihe a auctoridade era bqm o que um
escriptor denominava "schisma res-
3eitoso" . Nio havia duvida em poder
varian a disciplina, mas s6 a Egreja
labia alteral-a. De accordo com es-
te. pols, se devia amir

N5o padecia contradicgao affirmar
serem as concordatas tratados
bilateraes. Colno justificar seu
descaso por um s6 dos contractantes?

Entry Portugal e Roma n5o havia con-
coi'data expressa, sin5o perfeito ac-
cords e explicito reconhecimento de
prerogativa da Santa S6. Coma vida
agora o Brasil, sem concurso da outta
parte, rasgar o habits muitas vezes se-
cular? Citava a renlfida peleja da
Restaurag5o, na qual, por motivos po-
liticos, o papa Innocencio X n5o qui-
zera confirmar os bispos do reins in-
dependente, para n5o sanccionar dest-
arte a revolts contra o dominio hes-
panhol. blesmo entao, e quando viu-
vas quake todas as s6s portuguezas,
existindo apenas um bispo octoge-
nario, D. .1050 IV n5o quiz recorder
ao processo tumultuario ora lembra-
do. Por ipso affirmava Pascoal Jose

-de Rfello "Varia fuit pro ratione tem-
porum discipline circa electiones
Eplscoporump guam recensere intituti
Hostel non lest; illud vero adfirmo
Lusitaniae Reyes statim initio Impe-
ril Ecclosiis gubernandis Episcopos
praefecisse, et summa Pontifice, ut
ab eo confirmareitur, desigH2sse.n

A idea de alterar a disciplina, pda
s6 auctoridade do poder temporal era
pols subversiva do governs da Egre-
ja, de sua independencia, contraria
as decis6es tridentinas, destinctiva do
acc6rdo entre os doin poderes e da
pratica immemorial observada no Im-
peno.

Instil e ociosa, adpmais. peta me-
nts no memento. Ver-se-iam recur-

sos do papa para o metropolitano, o
que era absurdo. Blaior golpe se nio
poderia dar na unidade catholica. E
si um metropolitano, em tal regimen-
approvasse determinada doutrina de
um bispo, contra os canines, entre-
tanto? homo agiria o governs, ligado
pda Constituigao a defender essen
mesmos canones? Recorder g violen-
cia?' Todo o despi'oposito decorria da
invers5o dos principios bios: acatar
a pessoa e a auctoiidade do chefe vi-
sivel da Egreja. ,

No faso concreto, ent5o, maior pa-
recia o errs. Que pedia a Santa S6?
Sendo contrarios a discipline gerd
eases projector subscriptos peso bis-
po eleito, o Papa" Primeira Sentinella
clo Sagrado Deposits da Doutrina",
queria uma explicagao do alto, par-
tindo de um futuro membro do epis-
copado.,

O facto de ser este um deputado
n5o importava em coagir sua liberda-
de de opini5o, pols conservava sem-
pre o sacramento da ordem que o ins-
tituia sacerdote

E n5o serra imprudente romper com
Roma, numb phase em que tudo elam
vacillag6es, e ameagas, afrouxar ea-
ses lagos preciosos da unidade reli-
giosa, que constitue a belleza e o vi-
gor da sociedade christa?

Foi grande a impress5o dense dis-
curso, que orientou opini6es um pou-
ch divergentes. Polarisou as criticas
para o arvo do respeito a Gonsti-
tuigao, do acatamento a separagao
entre o espiritua] e o temporal.

Mais ties vezes, neste debate, tete
de,. episodicamente, intervir o pri-
mal do Brasil. h(as a victoria ja es-
tava ganha, desde o primeiro discur-
so, e a repetigao de argumentos s6
veio conformal-a.

Com os commentarios, quase una-
nimes, que o interpretavam, o topics
do vote de graQas era condemnag5o
f ormal do malfadado conselho inserts

+
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na Fella do Throne. Com uma emen-
da de Honorio Hermeto, ordenando
paras cltlalquer iniciativa legislative
"E por ipso entcnde, que por agora
nio Ihc cumpre tomas alguma outra
medida", f ai .approvada a redacgao
offerecida .

N5o se illudiu Feij6, e comprehen-
ded que estava derrotada sua inten-
g5o. Manteve a ordem transmittida a
Vasconcellos Drummond de interrom-
per qualquer debate sabre a confir-
magao do bispo eleito.

N5o ficou, entretanto, s6mente nis-
to a censura parlamentar a politica
religiosa do regente. A incumbencia,
dada a Barbacena, de contractar ir-
m5os Moraxios, ]utheranos portanto,
para a catechesc dos indies, keio a bai-
ls na discuss5o do orgamento do mi-
nisterio do Tmperio, pois o havia ci-
tado o relatorio do ministry Jose
Ignacio Borges. Por occasigo do exa-
me pda samara, ja farr este substi-
tuido por Limpo de Abreu que teve
de responder :is criticas. Realmente,
como. ein paiz de religiao de Estado,
se entregava a chamada de infi6is e
idolatras ao gremio christao, a uma
variacfo protestante, adversaria do
catholicismo? Vasconcellos, o arce-
bispo da Bahia e outros combateram
a medida, de que o governs teve de
desistir. Coda vez crescia a descon-
fianca da Assemb16a contra os intui-
tos anti-catholicos do regente. Ber-
nardo propoz, para shes fazed contra-
pezo, se creasse uma faculdade de
theologia .

Augmentava, de dia para dia, a op-
posigao ao governs, por estes e outros
actos que revelavam sua acanhada
apreciac5o das condig6es reyes do
paiz. Terminou a sessgo sem leis que
visassem interesses publicos, uma
das cau.sas da amarga e loconica
Fella de encerramento de 31 de on-
ttlbro de 1836: "sein mazes de sess5o

ngo bastavam para descobrir reme-
dios adequados aos males publicos: el-
les. infelizmente, vio em progresso:
oxali que na futura sessio o patriotis-
mo e sabedoria da assemb16a gcral
possa satisfazer is urgentissimas ne-
cessidades do Estado!"

Falhava ainda outdo plano de amea-
ga ao Santo Padre. O trecho da Fal-
la da abertui'a cra o cumprimento
da ameaga contida no avigo de rom-
pimento de Jose Ignacio Borges, em
24 de llarQO de 1836. Foi logo o do-
cuments remettido a Vasconcellos
Drummond. Facie de conjecturar a
sorpresa deste, quando verificou quc
a Curio ja o havia recrebido, mas
que Fabbrini tinha lido o cuidado de
juntar tambem um resumo da dis-
cuss5o parlamentar. Assam, em vez
de triumphal, era Feij6 derrotado em
Roma, onde os acontecimentos do
Rio despel'tavam enthusiasms poi ' evl-
denciarem que a Campania anti-ca-
tholics se lin\itava a poucos cory-
pheus, e que, Parlamento e opiniao
publica, estavam ao lada do Summa
Pontifice, do primaz do Brasil e da
corrente orthodoxa.

Nio mats proseguiu a lucta. A re-
gencia manteve silencio no lebate da
confirmagao. A correspondencia di-
plomatica, da qual extrahimos os in-
formes reste capitulo, trata de as-
sumptos diversos, mas emmudece so-
bre o bispo eleito do Rio.

Abrem-se dons cxcepg6es, a 4 de
fcvereiro e a 18 de manga de 1837.
Nc> officio da primeira data, Drum-
mond accusa ter recebido as coping
da intcrpellaQao do encarregado dc
neaocios da Santa S6 e da respos-
ta dada a Fabbrini peta goven)o. A
este felicitava pda energia de deus
tcl.mos. No documento da segundo
data. communicava o que se dora na
Congregag5o a qual a Curio consul-
tava sabre o mci(dente.

Ja o regente
proseguir a fr
blicos. Padre,

disctiplina da
lava a Constitu
pimento cathol
Governs civil.
gees pai'tidaria

para seus co-li
dell'os cheles
tai '. Ein todd:
fora das nom
por miro capri
steal, timbrava
minho legal, cl
Vasconceilos e
ministeriaes .

Descrevemos.
o desfecho do
va a ]ei, e o n
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do Pereira de V
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Ficavam de p6
para a nolneaga(
tos, um dos tree
ser trilhado: a re
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Ja o regente sentra que ngo podia
proseguir a fi'ente dos negociob pu-
blicos. Padre, contrario ao papa e a

(tisaiplina da Egreja official, vio-
!ava a Constituigao c offendia ao sen-

timento catholics das popuiag6es.
Governs civil, desobedecia is indica-
g6es pai'tidarias i'ecusando-sc a ter
para deus co-jiaboradoi'es os verda-
dciros chefes ra maioria parlamen-
tar. Ein todos os sentidos, estava
f6ra das noimas constitucionaes e.
por miro capricho e anlipathia pes-
soal, timbrava em n5o entrai ' no ca-
minho legal, chamando Bernardo de
Vasconcellos e seus amigos, As pastas
ministeriaes .

Descrevemos, em outdo capitulo,
o desfecho do confiicto. Ti'iumpha-
va a lei, e o novo i'ebaente interino,
Pedro de Araujo Lima logo agiu de
accor'do com a situaggo revelada pe-
los debates nas Cameras.

Havia fracassado .a tentativa schis-
matica .

Nio salvia, conltudo, a quest5o a
qu6da de Feij6, nem a ascenQ5o ao
coder do gabinete dc 19 de setembro.
dc que ei'a figure primacial Bernar-
do Pereira de Vasconcellos, o maior
defensor leigo da verdadeira doutri-
na nas relag6es com Roma, no anno
anterior .

Ficavam de p6 as api'csentag6es, e,
para a nomeag5o de novos candida-
tes, um dos ties canlinllos tinha de
ser trilhado: a recusa official da con-
firnuagiio, a retiritda da proposta do
governs ou a desistencia dos sacci '-
notes eleitos .

As dubs priineiras altai'natives fe-
d::nl a susceptil)ilidade do governo;

por parte de Bernardo e do novo re-
gente, Ai'auld Lima adversario do
grande ytuano, podiam parecei ' ins-
piradas por espirito partidai'io, hos-
tilidade pessoal ou tripudio sobre un]
vencido .

Restava a terceira, a que D. Ro-
mualdo ia tinha pi'estado seu apoio,
suggerindo ao pali'e l\lout'a uma re-
n'actagao ou um alto de plena obe-

diencia, pi'opondo-se at6 a auxilial-o
en] Roma cont seu prestigio episcopal .
Nada conseguira, na regencia precc-
dcnte, einboi'a asseverasse o intel,es-
sado por vezes ter assignado o pare-
cer soot'e os impedimentos matrimo-
niaes coagido pdas qircunlstancias,
e nao por convicgio. "As infiuencias

do dia", na phrase das &iemorias,
linda o dominavam. Tal solugao era,
evidentemente, a que mats convinha
a Curia, pois diminava qual(auer
conflicts .

Urgia dar um desfecho. Dcsde 1833,
no Rio de Janeiro, desde 1835 em Ma-
riana, estavam viuvas de seus prela-
dos as dias s6s, na expo'essio con:
sagrada. Era necessario oster as de-
sistencias .

Com Feij6 seria facie, pris nunca
acceitfra a eleigfio. Com Agoura, o
caste nio apresentava o mesmo as-
pects: nem era teimoso coma o pau-
lista, ou aferrado ao legalismo ex-
ccssivo deste, nem tinha a mesma si-
gnificagao pessoal do antigo minis-
ti'o, regente, e ainda entio senador
do Imperio, de pi'estigio tanto que,
em 1839, ida presidir a Camera vi-
talicia .

Amboy, em 1838, o primeiro em lO
de Julho, e o segundo a I.' de outubro.
officiaram a Bernardo ministro da
.TustiGa e.. interino do Imperio. Os
dons documentos em que vieram
publicadas as ienuncias trahem a
psychologia e as convic96es dos si-
gnatarios .

Feij6, . no Observador Paulistano
de 4 de setembro declarava: "Tends
eu escripto alguma causa sabre dif-
ferentes pontos de discipiina eccle-
siastica, havendo tambem prontmcia-
do albums discursos na carrara dos
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Snrs. Deputados soni'e o inesmo ob-
jecto; ainda que esieja convencido
da ]nesma doutrina, e tudo into fizes-
se pei'suadido que zelava da niesma
cgreja catholica, de quem sou filED
e ministro, e que attentava a bem da
salvagio dos fit$is : comtudo, constan-
do-me que algumas pessoas exit'anlia-
rfio. nfio s6 ininhas opini6es como al-
gumas express6es pouco decorosas a
mesma egreja e ao seu chefe; nfo
querendo eu ein nada separar-me da
igi'eja catholica, e ainda ments es-
candalisar a pessoa alguma; por etta
declaragao revogo e me desdigo de tudo
quanto pudesse directs ou indirecta-
mente offender a disciplina ecclesias-
tica, (lue a nlesma vulgar deter ser
conservada ou a pessoa alguma. Et-
ta ininha declaraQfio he espontanea,
filha unicamente do receio de hater
errado, apezar das minhas boas in-
teng6Es; e he tanto mais desinteres-
sada que, ha pouco, acabei de declarar
ao governo de S. A(. I.' que eu nun-
ca acceiteia nomeagio de bispo de
hlariana, nem a carta de apresentagao
que ent5o se me quiz entregar. Deus
queira, que se album escandalo hei
dado por causa de taes discursos e
escriptos, cesse elle com esta minha
ingenua declarag5o. S. Paulo, 10 de
Julho de 1838 . "

Uma s6 cousa era clara, a confir-
magao da recusa do episcopado.
Quanto is opini6es dissidentes de
egreja, elle as mantinha e as revo-
gava ao mesmo tempo. Era o homem
de combate de sempre: vencido, nio
convencido .

Outdo, de obediencia e de humil-
dade religiosa, o tom da retractagao
do padre Bloura, a qual se publican
na Aurora Fluminense dc 31 de maio
de 1839. Era dirigida ao ininistro
Vasconcellos. "Sentindo profunda-
mente que a igreja fluminense tenha
por tanto tempo arrastado o pesado

lute da viuvez em que ficou Fein
matte do seu digno pastor, e isto sein
duvida porque a nomeaggo do quc
delia succeder recahio sobre mim,.
contra quem, talvez por motivos po-
liticos, tanta intriga se suscitou, c
desejando ardentemente ver teinii-

nado este auto, e que desappareggo dc
uma vez as desagradaveis occurren-
cias que infelizmente tiverio lu-
gar que tanto me tem com-
pungido, dirijo-me a V. Ex. renun-
ciando, homo renuncio, a nomeagao
que de mim se fez para bispo do Ria
de Janeiro, para que V. Ex. se di-
ane levar etta minha i'enuncia ao
conhecimento do regente em name do
Imperador .

Dando espontaneamente este pas-
se, (lue ha muito tempo teria dado se
circumstancias melindrosas, que es-
cuso referir, me n5o tivessem retido,
eu peso a V. Exa. licenga para dizcr,
que de today as imputag6es quantas
se fizer5o, s6 puma amargurou em
extreme o meu coragao, e foi o. sup-
per-se que os meus sentimentos o
principios religiosos n5o ergo em tu-
do conformed com os que ensina e
observe a santa igreja catholica,
apostolica, i'omana, de quem sempre
fui, e espero ser at6 a monte, filho
obediente e seu ministro; e por ip-
so, querendo desviar de mim a mats
leve suspdita que posse bayer em
puma materia t5o delicada para todc}
o catholics, mas muito principalmen-
tc pai'a hum ministro da religiao,
permitta V. Ex. quQ eu declare com
todd a candura e da f6rna a maid
solemne passive!, porque falls peran-
te o governs, e desejaria fallal ' pe-
rante o mundi todo, que eu sempre
acreditei nas verdades reveladas con-
tidas nos livros saga'adds, e na tra-
digao. Estando firme nesta crenQa,
sempre rcspeiteie tenho procurado
observar os canones da igi'eja e ns

constituigdes dogmatica
narcs dos soberanos pt
reconheci sempre con
Succcssores do principe
e chefes Visiveis da ig
qual n5o p6de haven s

ino tambem se me imp
96es de innova95o da do
peito do sacramento do

sem duvida Porque pr
asslgnatura a huan proje
pareceu se n5o encaminl
]hante fim, permitta-ine
Ex. que eu declare que si
jecto alguma express5o h
de se pudesse inferir sem(
clusao, eu na mellor bof
Pude descobrir; mas qu8
reclamo lninha assignatur:
acerca do sacramento do
reprovo c condemns tudo
pi'ov5o e condemngo os !
nes do concilfo de Trento.
teiramente tudo quanto sc
tabelecido na fess. 24 di
Rlatrim. assam coho nas
Goes pontificias, e principe
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constituiQdes dogmaticas e discipli-
narcs dos soberanos pontifices, que
reconheci sempre coma legitimos
stlccessores do principe dos apostolos
e chefes visio'eis da igreja, f6ra da
qual n5o p6de hater salvagao. ho-
mo tambem se me imputou preten-
G6es de innovag5o da doutrina a res-
peito do sacramento do matrimonio,.
sem duvida poi'que prestei minha
assignatura a hum projects que me
pareceu se n5o encaininhar a seme-
Ihante fim, permitta-me tambem V.
Ex. que eu declare que se nesse pro-
jects alguma expressao havia de on-
de se pudesse inferii ' semelhante cun-
clusao, eu na mellor boa f6, a n5o
pude descobrir; mas quando exists
i'eclamo ininha assignatura, pols que
acerca do sacramento do matrimonio
reprovo e condemno tudo quanto re-
prov5o e condemn5o os doze cano-
nes do concilio de Trento, e sogo in-
teiramente tudo quanto se ache es-
tabelecido na fess. 24 de Reform.
Rfatrim. assim como nas constitui-
G6es pontificias, e principalmente na

constituiQao. -- Auctorem fides --
de 28 de agosto de 1794; terminando
pol' dizer que sempre recebie abra-
cei as disposig6es disciplinares do
mesmo concilio de Trento, e que ja-
mais aconselhei, antes sempre me
oppuz a aboligao do celibato eccle-
siastico, cuba lqi, at6 por escripto,
reconheci homo santa e junta. Fa-
zendo estes declarag6es, que julguei
1lecessarias em desaggravo dos meus
princ$pios orthodoxos, s6 me testa
pedir ao governo de S. M. 1. que se
digne acceitar a minha renuncia.
Deus guarde a V. Ex. -- S. Paulo.
I.' de outubro de 1838"

Estava definitivamente encerrado o
incidente, mona a tentativa schisma-
tica. Nunca mats se renovaria, por
essen motjvos, at6 a solug5o final
dada pda Republica, com a separaQ5o
fins duas sociedades perfeitas a espi-
ritual e a temporal.

Prude cnt5o fazed-se o preenchi-
mento das dias s6s vacantes. nos ter-
mos da Constituigao e da disciplina
da Egreja.

(
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OLBIANO DE MELLO

UDO este a indicar a quem
se incline attento sobre o
"front" politico deste tergo

de seculo que estanios em pre-
senga, ou melhor, vivendi inten-
samente os preludios de uma Nova
Era. Effectivamente, parece que a
historic vae registrar, mats redo do
que era dado esperar, o encerramento
do cyclo de mais uma Civilizagio, da
qual dcverf zahir um novo mundi
melhor porto e collocado diante da
lazio e da Moral.

Dos destrogos da Comniuna que {{

historic avaramente iecolheu, desde
que Mac-Mahon a esmagou em 1871
resurge, qual Phoenix imprevista, e
do meio do chaos politico dos dias que
correm, uma 6poca marcadamente re-
volucionaria que, forgosamente, sub-
verterf coda a oi'dem vigente e corre-
latamente operara uma formidavel
transmutagao economica da em que.
bem ou mal, desde o seculo passado,
povos e na€6es vinham alicergando o
equilibrio inais ou ments cstavel en-
tre as ties Brandes classes que for-
mam a sociedade contempoi'anna: a
grande burguezia, o proletariado e a
pequena burguezia.

Assistimos hole, maid que nunca, a
uln& lucia encarniQada de classes, a
uma terrivel pugna entry o Capital e
o Trabalho detido e maneiado o pri-
mciro por uma minoria que tudo pos-
sue e tudo collocou a servigo do con-
trols. cada vez mais asphixiante do se-
gundo. Claramente, do campo dc bata-

T
Iha ein que, disfargadamente ou nio,
estes doin gi'andes agentes da Produ-
cgao, de certo tempo a etta parte, se
chocam. levados peso "materialismo
historico", que selnpre ambientou a
economia publica e privada, parece,
ha de surgir uma nova mentalidade.
uma nova e sadia ordem de cousas.

De um lado o Capital em mios da
grande burguezia a dirigir os Estados
modernos (excepgao do sovietico e do
fascista), do outro o Trabalho prati-
cado pelo proletariado de mios dadas
com a pequena burguezia, irmanados
peso soffrimento e pdas priva96es
que, paradoxalmente, decorrem do f a-
cts de TIJDO DAREM PRODUZINDO
SEMI QUAsi NADA RECEBEREM EBI
TROCA. Si estabelecermos com a de-
vida serenidade um parallelo exacto
entre os prodromos da Revolugao
Franceza e os dias inquietantes que
passat, haveremos de concluir que,
si beni differentes as causas remotas
e proximas do grande inovimento in-
surrecional de 1789, derrubando a no-
breza e dandy ganho de causa ao TER-
CEIRO ESTADO, o seu processes re-
\ olucionario foi caracteristicamente
senlelllante ao que vem t5o accentua-
damente actuando na consciencia so-
cial hodiei'na infiltrando-se e abalan-
rlo, investindo-se e brechando a gran-
de muralha granitica por deb'az da
rtual, tgo comlnodamente, por um pas-
se de ntagia politico, a grande bur
guezia, ao expropi'iar em Home do
povq em I)lena Revolugao, a no})reza

l
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e o clcro, se acastelou at6 os nossos
dias .

Entio a palavi'a doutrinaria dos
encyclopedistas,(D'Alembert c Dide-
roti, de )lontcsquieu, Saint-Simon,
l\ousseau, Linguet e tantos outros --
vasadn ali live'os, em pampliletos, nAo
tinha side ouvida ainda pda "cana-
llla da iua" . Pi\ssou ella, por6m, a seu
tempo e a sua hora, para as conversa-
g6cs intinias, os clubs, os sa16es. blas
nio morreria ali. Nio poderia mesmo
n\order ali. Transbordou pai'a as i'uas
cmpolgando as multid6cs para encer-
rai' tgo violentanlente, o prestigio dc
uma 6poca.

Ahi estio agora, para quem bem os
quizei ' sentir, os preludios de uma
nova tragcdia liistorica que os nlaos
caprichos do Destino, maid uma vez,
vieram, tio pacientemente, prcparanda
f gcrag5o humana.

E 6 para se registai ' aqui esta ver-
dade de order sociologica que a me-
dian quo a hun\anidade envelhece es-
tes cataclysmas sociaes, mats se ap-
proximam chronologicamente uns dos
outros, pris, foram precisos 40 secq-
los para que a Idade Antiga cedesse

passagem a B{6dia que, por sua ve%
consumiu 1.000 bongos annoy para vol-
tar as costas a Renascenga que a leva-
ria, em seguida, gs portas de 1789,
onde se encerraria, com o Terror, a
Nloderna. Iniciada d'ali em diante a
conteniporanea, ja em 1918, coinega7
v:im a se delinear por toda a parte
os signaes caracteristicos de lun novo
collapse social. Jf agora, na carta
condit de um seculo a outdo, finou-sc'
uma Civiliz.agro que deu ao hainem
today as possibilidades dc conf oi'to e
bein estai ', inns (lue nio se eterniza-

ria I)cirque Hilo serif ainda no seculo
X]X que a liunlanidade havel'ia de
iraqi\F o ultimo calico de amargura
Ci'e o cgoisilio innate do dion\o -- sa-
piens lilt de sci)}l)ic ]he ]evantar ao

I ]ollgo (!c ladas as epochs

I Qual, por6in, a causa, o left-motif

dente grande novo crack que ameaQa
toclo o edificio social contentporaneo?

Devemos retornar a 13 annos a(lui
atraz, para em Versalhes focalizar.
mos o espirito que predominou na as-
signatura do Tratado de Paz celebra-
do entry as nag6es belligerantes da
gi'ande guerra. Alli encontraremos.
desmascai'ados os sous propositos.
num rendez-Yous international, supi-
naniente egoista, o individualismo, que
ui'Gill)juga todo o Estatismo moderno
dirigido e conti'olado pda grande bur-
guezia deste seculo e que arrastou as
massas trabalhistas, de dada paiz em
arenas, is trincheiras para, servindo
de chair au canon, apparentemente,
rleffendei'em elias o principio "saga'a-
do" da "soberania das nag6es", poi'6m,
no funds e na rcalidade, para defeza
dos multiplos e variados interesses do
Capitalismo em logo. Da ferocidade
egoista, nascida de um seculo de "li-
bera!ismo", ao assignar com a penne
de Clemenceau o panto mats ignoini-
nioso que a historic registry, decorre-
riam no andar dos annos servos acon-
teciinentos que mudai'lain, coma de
facto ja comegaram a inudar, o fades
politico -- social da 6poca em que vl-
vemos.

De Versalhes pai'tina o signal de
derrocada cle toga uma Civlilizagao
porque o nlundo, d'ahi em diante, en-
traria ein desordem por nio ter side
superiornlente rcajustado, num senti-
do eminentementc humanista, a eco,
nomia de dada poco e dada naglio
D'ahi em diante naQ6es e povos passe '
Elam a soffrer as consequencias ti'c-
nlcndas de uma s6rie enorme de en'os
e de crimes que a escola liberal c in-
dividualista de Adam Smith deu nas-
cinlento ao lingo do seculo passado u
aue. se avolumando e aBEt'avando fu-
turo a dentro, formosa e logicamente
explodiriam, coma explodiram, em

repro.
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Ecuador, Paraguay, :.. -- coda a
Amoi'ica Latina van'ida de canto a
canto por desordens e sangue, com o
apoio inconsciente ou clio do i)ovo,
poi'6m, no fundo nlovimentos desen-
cadeados send ideologias conhecidas,
sem programmag5o pre-estabelecida a
nfio ser a den'ubada violenta de oly-
garchias empoleiradas constitu'cional-
mente no Poder, poi ' outras, esposan-
clo os ]nesmos processos de govelnar
e adlninistrar a causa publica. Ao
lada da Inglaterra, mergulhada ha
seculos num "conservantismo" ba-
nhado por um sentimento nacionalis-
ta que sempre deu ao seu poco o
denso grave da ordem e gragas ao
qual, temporariamente, maitem-se
de p6 o throno, mesmo com a re-
volts ])acifica de sua Home-Fleet e da

IT£. 'xsi:i .=;:=,c':?.H':=",.i::
ex- ,p''n:\nha a trocar shek-hands "amisto-

aDar- I sos", na realidade, entretanto, prepa-
merca- I i'ando-se ambas para um entredevo-

por mi ' I ramento proximo. Ao Indo do pan-:: .,., A '"-'pi;"' "".mi" d'ff'"did. p"
agrico- 1l Aristides Briand -- o proteccionismo
etc. - 1 11 que se entregou, is escancaras, a
cyber- I Inglaterra apes as ultimas eleig6es,
a onda t seguida .das demais nag6es com a

estatisti- I Franca i vanguai'da. -- Ao dado da
lada a invasio do "marxismo" em today as

de 30 1ni- camadas socials quer deja elle pre-
gado polo sovietismo ou pele fascis-

s directjvas mo, ambos, em ultima-ratio, todavia,
de traba[ho pure syn(]ica]isnlc-co!!ectivista o "ra-
ns democra- 'pismo" jacobinamente defendido pe-
I,cia inquie- los Nazi de Adolph Hitler inspirando

sovietico e apoiando a realidade do "Ansch-
dos pro- .fuss" austro-allemao, primeiro passe

de revolu- t)ara a Clonfederaglio Gera! dos po-
politico-s? vos teutonicos. E ninja Ghandi, com
Russia, a.de as unicas armas com que se apre-

Brazil' t'n"''Pgo britanico) -- imp6e c exide a in

bn-

'o ag-
a vi-

>. ';

dependencii! da india, {t)}'r:\do corn:
sua genie de uin nacioufllismo fana-
ticamc-nte apoiaclo no scu plano ])as
sita de deso})ediencia aos codigos do
impcrio. Por eutra parte, maid adian-
te, o imperialisino nipponico, pretex-
tando defeza dos subditos do Aiikado.
invade e quer fa2;ei ' da ATandchuria
press de guerra, jf que no tratado
de Porstmouth, em 1905 Ihe lara sof-
fre11(To o 'inlpcto dc conquista sobre
aqtlella ])rovincia uma r'qs mats im-
portantes dessa cotchlgic retalhos
raciaes que 6 a China, nlinada e tra-
baihada por unl grande processes
ravolucionai'io ha tantos andes ja
E o conflicts a se desenvolver por
mezes a eito sem nina declara95o
formal de guerra o que, talvez, equi-
valesse a rupture de uma nova gran-
de ]uta da qual today as na96es fo-
gem temerosas da infltraglio do com-
!nunismo nas nlassas populai'es e nos
seus exercitos que, diante da nova
carnificina, poderiam se revoltar, in-
tel'namente dei'rubando os governos
constituidos e implantando outros
realmentc pacifistas.

E si saltarmos o Pacifico, iremos
dar is praias da maior democracia do
seculo tambem a brazos com crises
de todos os jaezes, sem Fume cei'to.
sobressaltada sua colossal civiliza?ac>
pda anarchic que comega a se infle-
ctir en! sua economic interna dada
i niult{ !icidadc dos interesses yan-
kees fora de subs fronteiras.
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Evidentemente as sociedades torso
que tomas' novos i:amos politicos si
quizerem zahir com g.llhardia do em-
bate em que actualmetltc se entre-
gam today elias, provocado pda evo-
luQ5o que se opel'ou automaticamen-
te, com o advento da maquina, do
individualismo pai'a o grupalismo.
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Sente-se que ha falta de equilibrio
cnn'c ])ovos e nag{5cs e que as niassas
Populates com o sense agudo que,
cin Occasi6es tees, shes 6 peculiar.
carl'eill cm busch de um novo status-
social eni o qual o hoinent n:io seri
encara(To mats coma uma ineia ex-
pressao individual, sosinho ou em
bandos ])oliticos, por6m, tao somen-
te quando viet ' coho expo'ess5o fide-

digna e real de seu gruPO, dc sua
clause profissional.

Dentro dente novo estatismo. isto
6, quando os apparelhos politicos-ad-
ininisti'ativos foi'em organizados por
rcpresentantes das differentes classes
plofissionaes ou (quando o Estado
se apresentar condo o aggregado so..
beranamente fornlado de corpoi'a-
Qoes em um i'egimen "syndical --
Coi'porativo" ter-se-f entlio, os meios
de se conjugal o Capital com o Tra-
balho. Estarcinos, entao, em plano
Corpoi'ativismo" em que as rela96es

testes dais agentes da produc95o,
controlados e vigiados de pei'to pele
proprio Estado, se projectar5o ein
uma s6 directiva: o bem collective.
evitando-se sin5o, acabando;se de vez
com o eterno problems das luctas dc
classes .

Para que a paz volpe ao lnundo
necessario se torna que coda clause
profissional se organize nepal'acTanlen-

tc em syndicates, estes em federaQ6es
regionaes e estas em confederaG6es
na ca])ical de coda paiz -- coroando
todd etta rode syndical-corporativa
um ministcrio: o das Corporac6cs
Feith isto, do keio testes syndicatos
sahiriam os representantes de dada
clause que, iparte, iriam foimar a
nova maquina politico-administrative
que (Te vei'dade substituiria a que
ahi este, blu'ocraticamente impresta-
vel e a emperrar o desenvolvimentn
natural das naQ6es si n5o f6r, de vez.
despedaQada. E ' precise que se arran-
que de todos os espii'itos o aphoi'is)no

que se arraigou eni today as conscien-
das que o mal este nos homers e se o
substitua por este outdo: o mal este
e nos regimens "democratas-liberaes"
que ja hojc v5o ricardo pda estrada
da vida politica deste seculo coma
Cousas velhas e inoperantes, e das
quaes nasceu o absurdo, gragas :i de
tuilDa95o do elemocratismo, apoiado
no suffi'agro universal, de se entre.
gai ' o Estado is maas da grande bur
guezia depots de o ter, o povo, to-
mado das do clero e da nobreza em
1789. lsto se deu, todavia, com uma
aggravante. E ' que na 6poca actual
nao se pode applicar, homo ent5o, is
relaC6es do commcrcio com a moeda
existente, o principio marxista que a
quantjdade de moeda corrente deco
ao achar sempre determinada pele
total dos pregos das mercadorias cir-
culantes e pda velocidade da circu-
lagao .

Clompal'emos, pai'a elucida95o del-
ta these, o volume de ours e [)rata
nos fins do secudo passado e agora
em 1930. Recorramos para isto a dual
estatisticas que temps em mgo.

rnuschi, no seu tratado de "Ana-
tomie de ]a Xfonnaie" (pag. 3), nos
infoima que em 1886 o volume destes
metaes no mundo era: plata 189.400

==:''H.::'?.? :T;=.,:1:='L i
anno) -- plata 310.000 toneladas,
euro 21.000. Si chamarmos C volu-
me das mercadorias-valores e M
moeda metallica que regula a sua

oca de detentor a detentor e con-
Sidct'ando-se quc o commercio mo-

nlo ccntuplicou val'ias vezes o sen
vojuine em i'ela95o ao de 1886 esta-
heleceriamos, arredondando-se os
numeros acima, estas dubs intel essan-
tes rela96es:

Em 1886 -- C :- Bf. Em 1930 .
N X 100 X C -: M X 2 sendo N o nu-
]ilero representando o coefficiente de
centenas de vezes de augmento do

<
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comercio lnoderno sobre o antigo.
Essas duas relag6es indicam clara-
Incnte que o mundi nio esb soffren-
do "rome de mercadorias" e artigos
nccessarios ivida que superabundan)
por todd a parte, por6m, sim, "rome
de ours" metal este que, qual liquids
teiinoso na escala do barometl'o que
podesse server de medida a applica-
gao do principio de economia ha
pouch citado, subiu vagarosamente
quando, ]ado a dado, em jdentico tuba
de registro ascencional, o commercio,
vertiginosamente, galgou toga a co-
lumns rompendo, com a forma dyna-
mics com que se elevou, o ftlndo do
vase que o continua.

A' duet a responsabilidade, Bois,
delta myopia (lue veda a.os povos e
gs nac6es it directamente a causa
real da situagao desesperadora em
que toads elves se acham?

Ao Canitalismo que n5o tcm pa-
tna como a proDria moeda n5o a
tem e que a condensnndo nas areas
de meia duzia de Deuses das Finan-
ces Jnternacionaes, avaramente a re-
tpm a esDera de major calorizaQ5o
do metal precioso, iesnera dc com
elie. coda vpz m is. dominar o esta-
tismo democrata-liberal a seu talan-
te, a seu phaser .

IJma utica solug5o se imp6e, as'
sim. ao faso. A quebra do padrao
ourc} e a sua substituiQio por outta
que financeiramentc acomnanhasse o
fluxo e o refluxo das vargas modali-
dades do commercio hodierno.

lsto, por6m) nttentai'f contra os
"sagrados interesses" do capitalismo

que, na pess6a physica do grande
burguez, se assenhoreou, de ha mui-
to, das redeas governanlentaes de to-
dos os poderds publicis espalhados
belo mundo. Para a tanto se chegar
necessai'io se tornai'ia uma transfoi '-
macao radical de toda a maquina ad-
ministrative que giraria, d'ali para a
frcnte, num scntido purainente cor-
porativo; necessario far-se-ia que a
Democracia, alicergada no suffragio
universal, fosse vai'ride da face do
planets e em seu lugar implantado o
Estatismo Grupalista dentro do qual
e fora delle se processasse todd o
trabalho humana a servigo do Capi-
tal devidamente controlado; necessa-
rio far-se-ia que se encaminhasse a
economic politico moderna para o
advcnto dcstas duas unicas hierar-
chies socials, ia previstas e annun-
ciadas pele espirito avangado de }lus-
solini: a do Proletariado e a do Ca-
pital que, de maas d'aaas, ent5o, mar-
chariam dentro da formula "a dada
um conforme seu trabalho, sua capa-
cidade e suas necessidades"

Para chegarmos, no entanto, a este
novo estagio quantas luctas, quando
sangue e quantos sacrificios a se exi-
gii' da actual e das novas geragoes?
Coma Voltaire, escrevendo ao mar '
quiz de Chauvelin, em 1762, podere-
mos tambem dizcr: "Tudo que se vQ

ganga as sementes de uma revolugao
quc succederi infallivelmente. A luz
condensou-se de tal modo que na
primeil'a occasi:io f ari explosao e o
resultado serf um ])elmo nateirol Fe-
lizes dos jovens! Quantas cousas hia
de vel' ! ! !"
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cujas conde(!uencias estamos padecen-
do, tem inspirado numerosos projector
de i'econstituigao cconomica do paiz,
{lc stinados, essencialmente, a abrir
e, nolneadamente, a escassez do euro
e a alta dos preWaR.

Note, entretanto, que entre as mui-
tas ideias avcntadas ainda n5o f oi pro-
posta uma que me parece, sin5o a de
mats facie execug5o, talvez a que i)ro-
porcione mats fecundos resultados:
refiro-me f organisagio de Bancos
destinados, essencialmente, a abrirem
credits para a explorag5o de minas
au] iferas e outras.

Tal forma de credito servindo. coho
6 natural e elemental, aos interesses
do Banco que se propuzer exercel-o,
scrvirA na mesma ou em maior pro-
por95o aos interesses dos minerado-
res e aos do governo nacional, magna
pars neste negocio.

A exploragao das jazidas mineraes
6 dispendiosissima; antes de render a
nina os deus proventos, antes, mesmo,
de supportar os intensos traballlos da
extracQ5o, ella exige a applicag5o de
vultosas commas na inspecgao pr6via
dos technicos para avaliarem a sua
capacidade, calcularem a sua potencia,
determinarem as modificag6es am-
bientes necessarias ao seu aproveita-
mento. O proprietario que suspPite a
fxistencia de jazidas em snag ten'as.

dose(iuilibrio financeiro das
nag6es c espccialmente a ex-
traordinaria baixa cambial

nem sempre qual'eri ou poderf gastar
a quantia requerida.para esse exame
pr6vio: o Banco facilitar-the-f a cl])e-
rag5o, emprestando-the dinheii'o sobre
a garantia hypothecaria da mind ou
sob outta condig5o que f6r conven-
cionada, e, si aos interessados parecer
inelhor, poderf executar por su:l con-
te o servigo, contractandri com o pi'o-
prietario o arrendamento ou a acqui-
sigao da mina.

Outta hypothese 6 ficar o cxplora-
dor da mana excessivamente ones ado
com as despesas da extrac95o, deja
por n5o disp6r de capitaes bastnntes
para a compra de machinismos lper-
feigoados, sega por n5o Ihe coinpen-
sar, o fraco rendimento da mira, o
Gusto elevado da sua exploragao. Em
ambos os casos o Banco ]he podera
prestar inestimavel auxilio, sega em-
prestando-the os capitaes requeriilos,
leia adquirindo, mediante estipuladas
condig6es, o direito de propriedade ou
de uso da mana. O negocio que era
desfavorave[ ao proprietario iso]a(]o,
pode se torHar rendosissimo sob a
direcg5o do Banco, porque possuindo
apparelhamento aperfeigoado e com-
plete para o exercicio efficaz dessa
industrie e concentrando sob sua ad-
ministragao algumas ou muitas em-
presas identicas, conseguira sempre
reduzir extraordinariamente o custo
da explorag5o das jazidas e, por con-
seguinte, obter lucio ahi onde n5o
poderia obtel-o quem fosse obrigado
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a carregar todo o seu capital e traba-
Iho na exploragao de uma unica e me-
diocre mina. De qualquer modo, assu-
me o Banco a direcgao ' da industria,
ou conserve-se coma memo auxiliar do
proprietario e explorador da mina, e
seu capital e a sua organisag5o tech-
nica sio indispensaveis para o bom
exits financeiro da exploragao.

Ao governo dos prizes onde essa
modalidade de credits se pratica nio
f este ments proveitoso. India'ecta-
mente o governo lucia pele augments
dos mined'aes preciosos extrahidos da
terra, pele desenvolviinento da indus-
tria no paiz, e, correlativamente, pda
expansao economica gerd: commer-
cio intei'nacional activado, immigl'a-
WaD de trabalhadores sadios avidos dc
ganhar alton salarios, circulag5o
rapids das riquezas. . . Directainentc,
tambeni, o governs lucia porque esse
desenvolvimento economics reverie
em proveito para o fisco (lue da. ri-
queza dos particulates 6 que bra a
porcentagem que necessita para o
custeio dos servigos publicos, e, por-
tanto, tanto maier somme recolherf
de impostor quanto inaior f6r a quan-
tia total das riquezas privadas.

A16m disso o Estado puja circulaglio
monetaria f6r em papel e este estiver
desk alorisado podera lucrar directa-
mente, ainda, pda organisagao em seu
territorio do credito f mineragao,
desde que ahi existam jazidas mine-
raes aproveitaveis, si contractar com
o Banco ou os Banjos que para esse
fim se fundarem, o estabelecimento
de uma carteira especial destinada,
primeiro, a forman uma reserve da

oui'o extrahido afim de resgatar, em

condig6es combinadas, o paper moeda
do Thesouro, e, depots, a constituir
sobre determinado lastro de ours, um
mecanismo emissor de notes banca-
rias. conversiveis a vista.

Eln diversos prizes possuidores de
minas, sega de ferro, de carv5o, de pe.
troleo, de aura, de !)rata, ou de cobb'e,
como a Inglaterra, a Allemanha, os
Egtados Unidos, a Su6cia, o Sale, a
Austria, o Blexico, o Jap5o, a Austra-
lia, a Belgica, existem numbrosos ins-
titutos de credits sabre a mineragao;
e os governor desses paizes os cercaiil,
geralmente, de regalias e de garan-
tias, conhecendo o grande :\uxilio quc
elves proporcionam a economic na-
cional .

No Brasil, (lue a Providencia dotou
de riquissimas jazidas de diamantes
e de ours, assam homo de ferro, de
carv5o e de outras lnaterias uteis ou
preciosas, parece que nio foi ainda
comprehendida a vantagem, n5o s6
econornica tambem financeira, da pos-
se desses maravilhosos minerios.
Aprendemos, no collegio, a nos ufa-
nar das riquezas sem par que o
nosso chao encerra; e, depois de cl'es-
cidos, tanto nos habituamos a toada
dessa cantiga, que poucos de entre n6s
fechar:io alguma vez os ouvidos a esse
x,oz de sei'eia de um pseudo-optimismo
-- patriotico para observar que as pro-
digiosas riquezas nacionaes s6 effe-
ctivamente merecer5o esse nome quan-
do, pele trabalho adequado, as exti'a-
hirmos de onde jazem e as utilisar-
mos para a confecgao ou a acquisigao
dos objector de que necessitamos.
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RORTETTIDO, devido. Em arti-
go anterior asseverei que, em-
bora tenhamos um problema

quito grave e urgente a enfrentar,
esb em nossas mgos fazed-o satisfa-
toriamente.

Coma attingiremos esse objective?
Em officio, datado de 27 de De-

zembro de 1930, respondendo a um
questionario oi'ganizado pele Rliniste.
rio da Educagao e Saudi Publica, syn-
thctiseio plano de combats a lepra a
ser einprelaendido no paiz. Cabia-me
satisfazer ao quesito: '"quaes as dis-
posig6es do Regulanlento em I'igor
que criam entraves a b6a efficiencia
dos trabalhos?" Em torno delle for-
mulei suggest6es e adduzi considera-
g6es, algumas das quaes trasladarei
para aqua .

A [egis[agao bi'asileira, conti'a a ]e-
pra, 6, indiscutivelmente, uma das
mais perfeitas e completes de quan-
tas existem. Desse parecer sio to-
dos os especialistas que a t6m com-
inentado. Data ella, por6m, ja cle dez
annoy e justamente neste intel'regno
varies factos, que entgo apenas se
esbogavam, f6ram confirmados. As-
sim limitei-me a suggerir a introdu-
cgao de algumas disposig6es, de or-
dem technica e administrativa, que
virgo tornar mats efficientes as me-
didas geraes e basicas nella pres-
criptm. Ao mesmo tempo procurei

P justificai ' algumas dessas lnedidas,
que ainda enconti'am, entry n6s, op-
positores .

Busquei aproveitar os ensinamentos
que a pratica, em outros paizes, e
mesmo aqui, demonstrou serein de
interesse vital para o bom exits da
canlpanha .

Cingi-me a focalisar os pontos car-
dinaes da orientagao modenla na lu-
te contra a lepi'a. Nio cuidei da no-
tificagio compulsoria e do receilcea-
mento por serena disposig6es so])re as
quaes n5o pairam duvidas, e ja em
execugao no paiz.

Ti'atei, inicialmente, do exams
systematico e periodico dos con\-
mtlnicailtes, providencia de iin-
portancia primacial, que se faz mis-
ter leia organizada e praticada de
modo uniforme e sem quell'as de con-
tinuidade. Nestes ultiinos allnos vem
o servigo que dirijo tentando illcre-
mentar o exaine clinico e bacteriosco-
pico dos individuos que coliabitam
com leprosos, de todos aquelles que
tiveram ou t6m contactor intilnos e
prolongados coin elves. Estes exa-
mes devem ser frequentes, praticados
com intervallos nunca superiores a
leis mebzes e durante o pi'azo de cin-
co annos. Infeiizmente, por deficien-
cia de pessoal e meios materiaes ain-
da nfo foi possivel desenvolver de-
vidamente esse lnedida, sendo que,

E
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no memento actual, acha-se a sua exe-
cugao lamentavelmente reduzida .

No entanto 6 ja bem avultado o
numero de castes incipientes que f6-
ram assim surprehendidos.

A legislagao em vigor estatue que
as pessoas da f amilia, os donlesticos
e todos os que residirem ou perma-
necerem no domicilio do leproso, de-
vergo prestar-se aas exames necessa-
rios para verificar-se se estgo conta-
minados, principalmente quando $e
tratar de conjuge sio ou crianga. Esse
exigencia devs ser estendida a todos
aquelles (]ue conviveram intimamen-
te com leprosos mesmo quando estes
tenham side ja internados.

Tambem no que respeita 3 vigilan-
cia sanitaria a redacg5o do Regula-
mento deve ser modificada. Prescre-
ve elle que a vigilancia seri exerci-
da sobre os enfermos isolados em
domicilio e sabre os suspeitos de in-
fecgao leprosa, sendo como tees con-
sideradas as pessoas que, sein apre-
sentar symptomas da doenQa, sejam
portadoras de germens, e as que, exa-
minadas pda autoridade sanitaria,
apresentarem symptomas attribuiveis
a infecg5o leprosy. A vigilancia de-
vera, no entanto, sei ' exercida, tam-
bem, sobre toads os communicantes,
pols embora nada de suspeito exhi-
bam, temps o direito de desconfiai'
se tenham contaminado e estejam
ainda em periods de incuba95o.

"0 exame periodico dos commu-
nicantes - 6, inquestionaVelmente, o
memo maid efficiente para a reducGao
rapida da incidencia leprosa, e pas-
ta em prftica, de madeira systema-
tica e regular, determinara, fatal-
mente, uma reducgao accentuada de
Davos contagion, pols permittirf se-
jam os castes recentes, contagiosos,
e geralmente n5o evitados, porque
ngo reconhecidos, clescobertos pre-
cocemente, pastas em vigilancia e

combatidos efficazmente.
Esse men)odo, preconisado por '

Leonard Rog,ers, baseia-se em dual
conclus6es deduzidas do estudo epi-
demiologico da doenga. Sgo elias:
primeira, cerca de 80% das infe-
cg6es novak deriva-se da vida em
commum, em um mesmo lar, com um
leproso; segunda, os novos castes ve-
rificam-se em um puzo variando de
dots annoy e meio, .em 80% dos ca-
sos, a cinco annoy, into 6, o pel'iodo
m6dio de incubagao, oscilla entry dots
annoy c memo e cinco. Dahl deduz-se
a necessidade e a vantagem de sem-
pre que se descobrir um cano novo,
contagiante, de lepra, de submetter
a exame todos aquelles que estgo nes-
se memento ou estiveram ja, em re-
lag6es mais intimas e prolongadas com
esse doente, para o descobrimento de

outros castes em inicio, os quaes sem
esse providencia, passariam desperce-
bidos por muito tempo, sen5o sem-
pre, quando se trata, por exemplo, de
les6es frustras .

Nessas condig6es descobriremos
80% das possiveis infecg6es derivan-
do de cada leproso, e ipso quando el-
ias se iniciam e podem ser mats fa-
a!mente juguladas, deja em sua evo-

luGao clinica, sega coma fontes de
contaglo. Si esse plano de acgio f6r
continuado durante mais cinco an-
nos restart apenas um numero quito
reduzido de leprosos contagiantes,
sabido que os enfertnos que se en-
contram nas phases mais adeantadas,
oerecem dentED de oito a dez annoy
ou se ainda vivem 6 que a doenga as-
sumio a forma nervosa, muito pou-
ch contagiosa, sen5o de todd infe-
cunda e, assim chegai'a um tempo
em que a necessidade de isolar com-
pulsoriamente os leprosos, teri des-
apparecido .

"0 exams dos communicantes de-

ver6 ser exercido com particular at-
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teng:io no que respeita is creangas,
pols este bem estabelecido, hole em
aia, que nas primeiras edades da vida
6 o individuo maid receptivel. Por
esse raz5o, faz-se ainda mister a
creagao de asylos e cr6ches para os
filhor de leprosos, de modo a retl-
ral-os o mais precocemente possivel
do convivio familiar, once maid fre-
quentemente .se verifica o contagio ."

Discuti, a seguir, a questao do tra-
tamento, assam me expressando:

"Os progresses realisados, ultima-
mente, na therapeutica da lepra per-
mittem sega incluido no plano de lu-
cta contra elsa doenga a creagao de
dispensarios ou centros de tratamen-
to, servigos eases que a16m da assis-
tencia medica dos n5o bacilliferos se
encarregar5o da vigilancia dos sus-
peitos, do exame dos communican-
tes, do exame periodico dos doentes
sahidos, sob palavra, dos leprosarios,
apes a cuba clinica, servindo tain-
bem como centros de propaganda e
educag5o hygienica e tambem de pes-
quiza scientifica. Eases dispensarios
que no plano organisado por Aluir fi-
guram mesmo coma o eixo da cam-
panha prophylactica (P. T. S. Cen-
tres), poderao constituir, nas zonal
onde a endemicidade da lepER, por ser
minima, n5o exige a creagao de lepro-
sarias, a unica alma sanitaria. Taes
servigos coma se pratica na India,
nas Philippinas e em outros paizes,
poder5o ser organisados sob a for-
ma de centres itinerantes .

Tnsisto na crea95o dos dispensa-
rios, baseado ngo s6 -nos servigos
que taes organizag6es podem prestar
sob o panto de vista puramente sa-
nitario, mas levando em costa tam-
bem os resultados do tratamento que
6 ja, justamente, encarado pelts
maiores lepx'ologos como arma pro-
phlrlactica de acgao incontestavel.
Npste sentido se t6m manifestado nu-

merosos autores e os resultados'the-
rapeuticos' obtidos, em diversos pai-
'es&. aconselham sega intensificado c
systematisado o tratamento dos do-
entes, principalmentc os de f6rma in-
cipiente, pris que o numero dos ca-
son curados e libertados dos leprosa-
rios 6 ja hole considerax'el. Midi, a
esse respeito, tete occasifio (te escre-
ver: "It may also be clearlv stated,
however, that there is a line of trea-
tment which will cause the early ca-
ses so that the patient is for all practi-
cal purposes cured, though if a mai'ked
reduction in his general health oc-
curs later, there is always the possi-
bility of a relapse". Sheldon. de lna-
neira ainda maid incisiva, escre-
-A--. "Tt is not too much to say thnl

all early cases of leprosy can be
cured". Considerando a influencia

do tratalnento sobre a prophVlaxia
da doenga vale a pena citar kinda a
palavra autorisada de Sir Leonard
Rogers: "A moment's consideration
will show that if the great majori-
ty of lepers can be discovered and
treated effectively in the early unin-
fective stage, the disease might be
very greatly reduced in one or two
decades"

O grande numero de doentes cura-
dos nos paizes onde ja se poude or-
ganisar, com rigor scientifico e re-
cursos indispensaveis, os centros de
tratamento, levam-me a proper ain-
da sejam estabelecidos na nossa le-
gislag5o dispositivos (Ne regulem o
regimen sanitario a que devem vicar
sujeitos os doentes que obtenham
alta sob palavra. "

A pi'oposito do isolamento susten-
tei as ideas que sempre defendi, e
que sgo alias as universalmente ac-
ceitas :

"No que se refere ao isolamento
dos doentes, conv6m frizar que as
model'nas tendencias, lange de con-

P
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das aos dived'sos melds, nas ti'es pro
posig6es seguintes:

lands bledical Association", encontra-
mos o relatorio apresentado pelc
"Culion Aiedical Board" em que velll
formulado o piano adoptado pdas au-
toridades e que se approxima do me-
thodo preconisado por Rogers e Blair
part\ a India.

Commentando o processo aconse-
Ihado por esse ' autores asseveram os
medicos das Philippinas que uma tal
orientagao, se f6r executada efficien-
temente, accelerari quito a reductio
da incidencia da lepra.

A px'oposito, conv6m sitar Wade
que, recentemente (Abril de 1930), em
artigo intitulado "A Evolugao da Cain-
panha nas lilies Philippines" assam se
manifestos: "When all the known le-

pers had been transferred t6 Culion
it was expected that the incidence of
leprosy should decline rapidly thereaf-
ter, an expectation which did not ma-
terialise"

Nas Philippines foi, pris, abandona-
do o plano inicial que consistia no in-
ternamento dos leprosos em uma gran-
de colonia central e adoptado o plano
chamado duplo, isto 6, consistindo na
installagao de colonias para os lepro-
sos invalidos, incuraveis, hospitaes re-
gioiiaes para tratamento, dispensaries
e centros itinerantes .

Rogers, em seu livro classico "Le
prosy"p exelnplifica, nas indian Occi-
dentaes, um exito do emprego da se-
gregag5o compulsoi'ia rigida. Em bu-
blicagao recente, por6m, rebate a as-
severagao ent8o feith, vista ter apura-
do que a reducg5o na incidencia da
lepra alli occorrida, foi occasionada
por outros factored .

Nests rnesmo ultimo trabalho friza
esse autos que, na Africa do Sul e na
Australia, a segregagio campulsorift
'even under much favourable condi-

tions, has proved very dissapoin.ting
in prance"

Os leprologos japonezes, em sua

maioria, preconisai
$ao compulsoria; r
nam tanto nesse ]l
dem a acceitar o I
gundy informa o E
verna nipponico
a criag5o de centro
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ments dos leprosc
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gnalada, pris dem(
homo o casa cone
quc a segregagao
litada pda lnentalii
do o lazaro alli, co
viduo sob sodas as
temido e repellido
vel isolar 14,4 %
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Revelam os dai
Dr. E. Burner, e
gem atl'avis dos ]
dos pda lepra, exit
mente, isolados en
e hospitaes, trinta
sos .

Rogers, baseado
ceamentos, estima
numero de ]eprosi
memento presente:
endemicas. Estipu
discutivel 5 milh6e

avaliagao muito c
demonstrar a tale
prophylaticos alicel
to obrigatorio, ass

aos 35 mi] ]e

1) Leprosos de lepi'a fechada, nio
emittindo bacillos e nio sendo
assinl ainda contagiosos ou ja
nao o sendo: hospitalisagao ne-
cessaria apenas para os leprosos
afastados do centro; todos os
demais viriam, homo consultan-
tes, receber suas injecg6es no
dispensario e continuariam sua
vida normal.
Leprosos de lepi'a aberta, e
coma tal cotagiosos; isoiados
em um pavihao especial e tra-
tados at6 cicatrisagao ou "blan-
chiment" das les6es emittindo
bacillo; voltarialn em seguida
para subs families e suas oc-
cupag6es, ficando obrigados a
seguir periodicamente cures
d'entretien, e submettidos a exa-
mes para verificagio da persis-
tencia da sua inocuidade .
Leprosos mutilados, invalidos ou
recidivistas internados ein tlm
asylo ou em uma colonia de se-
gregagao .

2)

3)

Quanto ao faso de Hawaii, conhe-
cidas que s5o hole as causes outras
que provocai'am unia diminuiggio no
numero de leprosos, de f6nna alguma
p6de ser apontado coma successo dos
processes draconianos. O relatorio,
enviado pdas autoridades sanitarias
locaes a Conferencia Americana da.
Lepra, evidencia a fallencia de taos
processor demonstrando, tainbcln, as
vantagens advindas da adopgao de me-
thodos suasorios .

Nas Philippines os processos vio-
lentos, que a principio deram uma im-
pressao illusoria de exits, lorain, tam-
bein, definitivamente abandonados .

No numero de Dezembro de 1925.
do "The Journal of the Philippine ls-
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maioria, preconisam, ainda, a segrega-
tao compulsoria; mas ja nio se obsti-
nam tanto nesse proposito e propen-
dem a acceitar o methods mixto. Se-
gundo inforina o Dr. E. Bui'net o go-
verno nipponico este deligencBando
a criagao de centres de tratamento am-
bulatorio. Alias, em today as clinicas
dermatologicas das Universidades Ja-
ponesas funccionam jf, a elias anne-
xadas, consultas externas especial-
lnente destinadas ao exams e trata-
mento dos leprosos.

Facto que merece meng5o especial
6 o seguinte: dos trinta mil leprosos
existentes no Jap5o, apenas 12 % es-
tio isolados nas leprosarias officiaes
e 2,4qo em itlstituig6es hospitalal'es
particular'es, estando, assam, 83,6 %

B das enfermos fora das lepi'osarias.
Esse circumstancia ]nerece ser assi-
gnalada, pois demonstra que cm paiz,
como o cano concreto apreciado, em
quc a segregagao compulsoria 6 faci-
litada pda lnentalidade ambiente, sen-
do o lazaro alli, considerado um indi-
viduo sob today as f6i'mas indesejavel,
telnido e repellido, s6lnente foi possi-
ve] isolar 14,4 % dos enfermos exis-
tentes .

Revelam os dados colligidos pele
Dr. E. Burner, em sua i'ecente via-
gem ati'avis dos paizes inais flagela-
dos pda lepra, existirem nelles, actual-
mente, isolados em leprosarias, asylos
e hospitaes, trinta e cinco Init lepro-
sos .

Rogers, baseado nos ultimos recen-
ceamentos, estima em 10 milh6es o
numero de leprosos espalhados, no
nlomento presente, pdas varies zones
endemicas . Estipula como ininilno in-
discutivel 5 milh6es, consider ando esta
ax'alia95o muito conservadora. Para
demonstrar a falencia dos methodos

pi'ophylaticos alicerQados no isolamen-
to obrigatorio, assam argumenta elle:
-- aos 35 mil lepl'osos jf referidos

comma tito mil lazaros, na maioria
mutilados e indigentes, isolados, vo-
luntariamente, em varies asylos da
India. A eases 43 mil addiciona seth

mil que, possivelmente, vivem em pai-
zes de pequena incidencia e n5o f6-
ram computados peso Dr. E. Burnet.
Nestas condig6es, em estimativa muito
optimista, o maximo de doentes se-
ga'egados em leprosarias, asylos e hos-
pitaes, deve ser avaliado em 50 mil
ieprosos, ou seja uin por cento dos

cxistentes. Dahi chegamos f conclu-
s5o indiscutivel de ser o isolamento
compulsorio impraticavel para 99 %
dos leprosos vivos actualmente.

Serif uma cadeia interininavel si me
propuzesse a referir aqui todos os
fracassos que entumecem o passivo da
segragagao compulsoria. O isolamen-
to obrigatoi'io em colonial, hospitaes,
asylos, etc., 6 medida de excepggo, a
ser utilizada em cason concretos e n5o
a unica aconselhavel. Tem elle seu
pasta no plano gerd, mas desacom-
panhado de outros memos prophylati-
cos, esb irremediavelmente votado a
valencia .

Uma calamidade recentemente oc-

corrida em Nauru, pequenina ilya da
Oceania,' abriu ensejo a que qe de-
monstrasse a valia dos methodos mo-
dernos de prophylaxia. Aos que opi-
nam que as doutrinas ngo s5o nada e
a observa95o dos factor 6 tudo, silva
ao ments, elsa exemplificagao.

At6 1912 quando foi importado o
priineiro faso de lepra, era a doenga
desconhccida nessa lILa. Em Outubi'o
de 1920 ja se elevava a quatro o nu-
mero de leprosos alli existentes, sendo
todos parentes ou intimos da pessoa
introductory do mal. Nessa mesma
61loca ucla violenta epidemic de in-
fluenza devastou esse pequeno prote-
torado inglez; trinta por cento da po-
pulagao, 2.500 habitantes, pereceu.
Entry os fallecidos contavam-se tees

l
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dos quatro leprosos entio conhecidos.
Os demais habitantes, flagellados pda
grippe, ficaram muito debilitados,
sends ainda aggravadas suas condi-
g6es peso regimen alimentar deficien-
te, seguido. Essas condig6es desk avo-
raveis abriram caminho a um incre-
mento assustador da lepra, e quatro
annos mais tarde, mais de trinta por
cento da populagao estava contamina
da. Exceptuado um unico districts,
em today as familial havia, pelo me-
nts, um casa de lepra e praticamente
todos os habitante da ilya estavam em
contacto com enfermos.

L. Rogers consultado sobre os
meios prophylaticos a adoptar, acon-
selhou o exame mensal de toda a po-

pulagao, o isolamento dos contagian-
tes, devendo os demais enfennos se-
rum tratados em ambulatorio. Assim
se fez: os castes bacteriologicamente
positives f6ram sega'egados em uma
extremidade da ilya, os negatives per-
maneceram nos domicilios,. dormindo
em quartos separados dos individuos
radios, mas ficando, fora dessa pre-
caugao, em plena liberdade. Os com-
inunicantes eraln examinados com ma-
xima regularidade e os novos casos as-
sim descobertos elam logo submettidos
a tratamento. Qual o resultado? Ape-
nas este: em tees annos uma reducgao
de 40%. O Dr. George Bray, historia-
dor dessa pandemia leprosa, talvez
a inais fulminante at6 hole registada,
assignalou, ainda, que nem um s6 dos
castes precocemente diagnosticados e
tratados, assumio formas clinicas gra-
ves e nenhum delves exhibit les6es
contagiantes .

O successo ora coinmentado nfio s6a
bein aos que se nio conforinaln is

ideas modernas e caturram 110 prcco-
nicio dos methodos medievacs; mas
elle accentaa, reitera, confirms, evi-
dencia e demonstra o ergo, o ergo re-
dondissimo, dos que, engasgalllados

em doutrinas pristinas e alge\.tados
por pl'econceitos despropositados e
picarescos, apolo€\zam processos
avoengos que a pratica desapprovou e
a sciencia ja exautorou e despedio.

Rogers e Muir frizam que o princi-
pio de segregagao de todos os castes
de uma doenga transmissivel, tal coma
a lepra, para evitar a sua propagagao
6 tio dimples em theoria quanto diffi-
cil na pratica, e insistem em que nio
se obteve grande beneficio com o em-
prego de medidas drasticas. E assam

nio 6 (te surprehender que tees medi-
das prophylacticas frequentemente te-
nham falhado quanto a eliminai ' ou
mesmo i'eduzii' grandemente a inci-
dencia do mal (Leprosy, 1925 --: pa-
tina 102).

Nio me descuidei de outros aspectos
capitaes do problema, taes como o des-
envolvimento do cnsino da leprologia
e a instituigao dos Centres de pesqui-
za scientifica e assim escrevi:

"Outros pontos importantes, que
constittlem medidas parallelas, mas
da maior importancia, pi'ecisam tam-
bem ser lembi'adds. Query referir-me
a crcagao dc centros de estudos once
sejam possiveis as pesquizas scienti-
ficas, visando particularlnente o dia-
gnostics precoce da doenga, os lneios
da transmissio e a therapeutica, pris
que taes conhecimentos poder5o de um
memento para outdo modificar por
complete os nossos methodos prophy-
lacticos, tornando-os ainda mais bran-
don e humanitarios. A creagao de cur-
sor pralicos para incdicos e estudan-
tes de lnedicina, nos quaes se ministry
instrucgao sobre a epidemiologia da
doenga c inuito particularmente sobrc
o diagnostics, representara um grande
panel na efficiencia da campania por
ipso que entre n6s, como eln todd par-
te, n5o possiem os medicos a expe-
riencia necessaria para o reconheci-
mento precoce da infecgao, o que re-

su\ta frequentemen
sos notificados ap(
evolugao da doeRS
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sulta frequentemente s6 serem os ca-
stes notificados apes varios annos de

cvolugao da doenga."
Insisti, mats uma vez, na necessi-

dade do amparo social aos lazaroq as'x
ssverando :

A assistencia social aos leprosos
isolados e suas familias constitie tam-
bem medida do maier interesse, pols
que a pratica de muitos annoy ja nos
tem mostrado como 6 difficil conse-

guir isolai ' um doente que reprcsenta
nio taro o unico arriino de mulder e
filhos. os quaes nio p6dem vicar intei-
ramente ao desamparo quando a socie-
dade. em seu proprio beneficio, obri-
ga o chefe da familia a abandonar a
actividade profissional que garante a
vida e a manutengao dos seus.

A regulamentagao dos servigos do-
mesticos, em collaborag5o com outras
secg6es do Departamento, 6 medida
imprescindivel que precisa ser adopta-
da com urgencia, pois que ndo rara-
mente tem a Inspectoria surprehen-
di(]o, na intimidate, dos lanes lepro-
sos, at6 mesmo de formal avangadas,
empregados nos mist6res caseiros, em
contacts intimo e diario com as pes-
s6as da casa e n5o taro encarregados
do cuidado de creanQas. Taes factor
tEm sido vcrificados mesmo em domi-
cilios de medicos, e, mais de uma vez,
em residencias de especialistas..

Ainda uma medida que deve cons-
tar da nossa legislagao 6 a que se re-
fer'e a separag5o, nas leprosarias, dos
castes avangados e dos castes recentes,
passiveis de aura, pris que, com os
progressos da thee'apeutica, n5o devem
os hospitaes de leprosos ser conside-
rados. como ainda at6 pouch tempo,
simpler depositor de doentes para onde
se atiravam, sem qualquer esperanga,
as victimas do mal de Hansen. Os
cason novos, a16m de cuidados espe '
ciaes. devem ser isolados, de modo a
se evitarem as superinfecg6es e as re-

infecg6es tio commummente verifica-
das nas leprosarias, olde o scepticis-
mo therapeutics deixa, criminosamen-
te, abandonados a sua forte, varies
casos susceptiveis de cuba."

As medidas que suggeri, a orienta-
gao que defendo e as considerag6es que
explanei estario de accords com as
ideas inodornas sobre o assumpto?
Acredito que sim, e acredito, tambem,
que . todos reconhecerio que s6mente
empregando os meios que venho de
indicar conseguaremos lutar efficaz-
mente contra a lepra. Que nio estou
errado, penso, o demonstrario os fa-
ctos que passe a referir

Em 1925 o Comity de llygiene da
Lira das Nag6es resolveu realizar um
inquerito sabre determinados aspectos
estatisticos e epidemiologicos da le-
pra. Em consequencia dense inqueri-
to decidio esse mesmo Comity crier
uma commissio especial, permanente,
incumbida de estudar os problemas
concernentes a prophylaxis do mal de
Hansen. Esse Commissio da Lepra
estii constituida pelts mais eminentes
leprologos e por altas autoridades sa-
nitarias, figurando estas ahi por vul-
gar o Comity de ]lygiene serem as
mesmas as mats indicadas para p6r
em prance as conclusdes da Commis-
sio. Esta utilisa-se, ainda, da colla-
boragao de especialistas, quer em sub-
commiss6es, quer individnalmente, em
numero e durante o tempo que jut-
gue necessario. Seu objective 6 coor-
denar as forgas mundiaes para um
trabalho util e tentar um acc6rdo nas
quest6es controvertidas, visando as-
sim uniformisar a prophylaxis. Seu
methodo de trabalho consiste em i'eu-
nir individualidades de differentes na-
g6es, facilitar a tr6ca de ideas, foca-
lisar e discutir as quest6es em reu-
nites de peritos, assumindo a Com-
missio a responsabilidade pdas con-
clus6es que sio recommendadas aos
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governor(taking the responsibility
for conclusions that recommended to
governements), homo frizou o Dr. Eti-
enne Burner, no artigo: The League of

Nations and the Fight Against Leprosy,
publicado na Leprosy Review em Ou-
tubro de 1931 .

O primeiro cuidado da Commissio da
Lepra foi tamar conhecimento exa-
cto da situagao da doenga no mundo,
nio apenas atravez da bibliographia,
mas pda observag5o directs; assam
determinou ella que o seu secretario

visitasse nio s6mente as instituig6es,
leprosarias, hospitaes, dispensarios,
mas tambem os medicos, pesquizado-
res, hygienistas e administadores, dos
paizes onde a lepra 6 endemica --
Dando cumprimento a essa incuinben-
cia, o Dr. E. Burnet emprehendcu de-
mon ada e meticulosa visita fs regimes
assoladas pelo mal de Hancsen. Aqui
esteve elle, em 1929, estudando a nos-
sa situagao tends pei'corrado varies
Estados. No relatorio sobre elsa via-
gem de estudos detem-se o Dr. Bui'net
em longas referencias ao nosso paiz,
assignalando a frequencia da lepra,
commentando a legislagio e o arma-
ments prophylactico existente . -- Fez
referencias lisongeiras a nossa orga-
nizag5o, asseverando inesmo que "le
Brasil est un des pas plus avanc6s dang
la butte centre la 16pre"

Em Dezembro de 1930 realizou-se
em Bangkok um congresso medici pro-
movido pda Associag5o de bledicina
Tropical do Extreme Oriente. -- O
Colnit6 de llygiene da Lila das Na-
Q6es resolved que a Commissio da Le-

pra aproveitasse esse certameit .scien-
tifico para olli reunir-se e discutir as
quest6es referentes a pl'ophylaxia do
mal de Hansen. Assim se fez e ap6s
varies reunites dessa Comtniss5o, das
quaes I)articiparam alan dos sous
membros, os lcprologos do Ollcnte
presentes ao Congresso, e dut'ante as

quads lorain discutidas os varies as-
pectos da luta contra a lepr% farah,
em sessio plenaria, do Congresso Ble-
dico, approvadas as bases da campa-

nia prophylactica.
Em Janeiro de 1931 i'euniu-se em

Bianilha, por iniciativa da "Leonard
\mood Alelnorial for the Eradication
of Lepi'osy", uma Conferencia de peri-
tos leprologos pant a discuss5o de
assumptos technicos. Os membros da
Commissio da Lepra, Ireunidos em
Bangkok, foram convidados a partici-
par dessa Conferencia.

(Jm trabalho muito valioso de Leo-
nai'd Rogers foi destribuido durante
a Conferencia. Em synthese conclue
o tutor que a segregag5o, embora
possa ser ainda util, e possa ainda ser
mantida em determinadas condig6es,
passou ja sua 6poca, e o systema do
futuro, para a prophylaxia, 6 um sys-
tema voluntario, economico e efficaz,
que assegure, antes de tudo, o tra-
tamento dos castes incipientes, as le-
pi'osarias s6 devendo agazalhar os
castes adiantados e nio apresentando
mats opportunidades de curb.

A Conferencia de }f anilha approvou
as conclus6es votadas em Bangkok.

O Dr. Burner assim resumiu o
systema de prophylaxis aconselhado
pdas dual Conferencias: controle
epidemiologicb, notificagio compul-
soria, exame dos communicantes,
hospitals especiaes ou sen-egos es-
peciaes nos hospitaes, centres de tra-
tamento, dispensaries, sanatorios --
colonies ou colonies-refugios, inspe-
cggo nas escolas, assistencia social.
Depots de compaq'ar os meios acon-
selhados conti'a a lepra e a tuber-
culose, diz o Dr. Burnet "SI os hy-
gienistas n5o famtliarisados com a
lcpra quizerem ter uma idea do me-
thods prophylactico que devem em-
pregar contra esse docnga, basra que
consider'em que os methodos appli-
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caveis a lepra s5o os mesmos indica-
dos na luta contra a tuberculose."

As conclus6es das Conferencias (te

Bangkok e Blanilha foram, final)den-
te. subemettidas a apreciagao da
Commiss5o de Hygiene da Liga das
NaQ6es, a qual depois de approval-as,
determinou que fossem elias publi-
cadas sob o tiiulo "Principios da
Prophylaxia da Lepra". Esse traba-
Iho, editado em Alain de 1931, resu-
me, pois, a opiniao dos mais emincn-
tes leprologos da actualidade e das
mais altai autoridades sanitarias do
momento

Confrontando estes prenapios e

as suggest6es que apresentei e
as considerag6es que externei no
officio que redigi em Dezem-
bro de 1930 verifiea-se uma perfeita

e absoluta identidade .de vistas e
conceitos .

Assam a pi'oposito da legislaggo,
po(timor ler: "Os I)rogressos reali-
zados no tratamento tornam necessa-
iia uma ref orma dos regulamentos,

cujo antigo espirito, principalmente
administrative e policial, doit faire
place f I'espri medical et social.

A legisjagao a inais dimples e a
mais branda, mats docil, 6 a me-
Ihor. Ella deve coinprehender os
ties pontos seguintes:

Vejamos agora quanto ao isolalnen-
to:

"At6 estes ultimos tempos, a segre-

gag6o }obrigatori-a dos leprosos em
leprosarias especiaes, era a principal
sengo a unica medida rle props'..yla-
xia; mas, nio secundada pei ' outras
medidas, ella mostrol! .se insufficien-
te. Este-se de accordo, agora, sabre
os graves defeitos dense mothodo:
ella compelle os leprosos a se escon-
derem, retarda o diagnostics e o tra-
tamento

Em quasi todos os paizes em que
6 ella empregada, procura-se corrigir
seus defeitos, transformando as le-
prosarias em centros de tratamento
e criando diversos outros estabeleci-
mentos .
A Commiss5o 6 de ])ai'ever que se nio

empregue mats o terms "segregagio"
por causa do i'enome odioso que elle
herdou do passado substituindo-o pele
terms "isolamento", de sentido maid
largo e maid liberal.

O isolamento dos le])rosos conta-
giosos, em condig6es convenientes,
permanece ainda, um dos meios es-
senciaes. O isolamento 6 um memo

reconhecido de impedir a diffusfo
das doengas infccciosas e transmis-
siveis em gerd, e s6u valor durante a
phase contagiosa da lepi'a, ngo po-
ole ser pasta em duvida. Ha condi-
g6es nas quaes o isolamento obriga-
torio pode ser ngo s6mente admitti-
do mas recommendado As administra-
c6es sanitarias" (Idem p. 6)

Quanto ao tratamento: "No estado
actual dos nossos conhecimentos a
respeito da prophylaxis da lepra, o
meir de acgao o mats importante 6,
en plus de I'isolement, o tratamento
applicado por um pessoal devi-
damente formado. Si n5o organiza-
mos um tratamento satisf atorio, ao
mesmo tempo therapeutico e prophy-
lactico, a unica alma disponivel 6 a

a)

b)

c)

-- notifica95o obrigatoria.
-- isolanlento dos cases ba-

cteriologicamente positives
e contagiosos .

-- ucla ot'ganizagao pa.i'it o

tratamento,

e disposig6es sabre pormenores (des-
infccG5o, interdicgao de certas ])ro-
fiss6es, etc.), constituindo uma regu-
lamentagao facie de modifical ' dc ac-
cords corn as condig6es sociaes e o
program,na scientifico e meclico
(Principes de !a Prophylaxis de la
1.6pre, pag. 7) .
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segregagao obrigatoria; si existir um
tratamento efficaz, a segregagio p6de
ser cada vez lnais mitigada, sob con-
digao de ser completada por aquillo
que os francezes chamam "o trata-
mehto libre da doenga"

Admitte-se gealmente que o trata-
mento 6 tanto-..maid efficaz quanto
mats precoce .

Os leprosos considerados coma nio
contagiosos, particularmente os ina-
pientes, serif tratados tanto (luanto
liossivel em dispensaries -- a me-
Ihoi' forma de dispensario 6 a cli-
nics derlnatologia; mas, em determi-
nadas condig6es: populagao ddnsa e
lepra muito diffun(!ida, podera ser
necessario disp6r de dispensaries es-
peciaes para a lepra.

Nas pequenas povoag6es o trata-
mento deve ser organizado de forma
que os leprosos nio sejam obrigados
a it procurar tratamento e levar o
perigo de contagio para as grander
cidades .

Deve-se dar a maier importancia
i pl'opaganda sanitaria nas aldeias e
povoag6es (villages), porque sgo es-
tas geralmente os reservatorios da le-
pra e a maior parte dos leprosos das
cidades emmigram das povoag6es do
interior"-E ' este um aspects da ques-
t5o sobre a qual nio me tenho fati-
gi'ado de insistir. "Temos a impres-
s5o de que a lepra 6, em nosso paiz,
doenga sobretudo rural, s6 acciden-
talmente constituindo grandes f6cos
nas zones urbanas. No intuito de
diffun(]ir o maid possivel o trata-
mento, suggerimos ja a idea de fica-
rem os medicos da hygiene munici-
pal, nns localidades once ngo hoover
autoridades sanitarias federaes ou es-
taduaes, incumbidas do tratamento
prophylactico dos enfermos. Serra,
assim, generalisado amplamente o
tratamento e evitado o inconveniente
da convergencia de leprosos para os

centros mats populosos" (O. da Silva
Araujo. A prophylaxia da lepra e a
actuagao do D. N. de laude Publica
-- Archives de Hygiene -- Setembro
de 1927) .

Da mesma maneira pda qual me-

manifestei, lembra, tambem a Com-
missgo da Lepra, a necessidade .de
acompanbai'-se os leprosos pratica-
mente curados, into 6 sem symptomas
da doenga em actividade, porque elles
necessitam um tratamento d'entretien
e devem ser reexaminados periodica-
mente''

Tambem. tal coma o fiz, insiste a
Commissio da Lepra, "na necessida-
de que tem cada paiz com lepra en-
demica de possuir, peso ments um
centro consagrado ao estudo theori-
co e pratico da doenga, colnprehen-
do uma installagao technica com ser-
viglos internos e consulta externa,
uma organizagao para o estudo epi-
demiologico e laboratorios de pesqui-
zas''

Ainda vamos encontrar perfeita
analogia quanto 4s medidas que so-
liciteia reSpeito dos filhos de lepro-
sos. Assim se manifesta o relatorio
da Commissio: Os filhos de paes le-
prosos devem ser separados dos paes
logo apes o nascimento e criados ao
abrigo do contagio leprosy. E ' indis-
pensavel que os escolares sejam exa-
minados em intervallos regulates.
lla muitos annoy a questao da le-
pra na infancia prende-me a atten-
Qao, sendo uma de minhas maiores
preoccupag6es a prophylaxia no meir
escobar e a criagao de asylos ara os
filhos de lazarus .

Para nfo alongar-me demasiada-
mene deixo de fazer outras transcri-
pg6es, que homo as que venho de fa-
zed' evidenciam a perfeita analogia
e a identidade de orientag5o entre as
medidas que aconselhei hossein entry
n6s adoptadas e as presciiptas pecos

leproloonos mais a
mats autorisados by
dam da prophylax
pasco a resumii.
Commiss5o da LeF
Nag6es :

I.') -- A prophyla
6 um problema susie
luggo dimples; os H
variant com as con(
cas, economical, adi
ilanceiras e sociaes c
cia da doenga.

2.') -- N5o p6de
xia efficaz sem irate
ments da tanto mats
to 6 mats precoce.

3.') -- homo a tu
pra, belo inenos em
tagio, 6 uma doenga
curavel; curavel no
exame bacteriologico
vo e que .os outros
active desapparecem
por uln puzo indeter

4.') -- A propllyla
realisavel por um co
didas medical, educa
tivas. Ella deve pi'ev
to e o tratamento do!
tagiosos, e especialmei
to dos castes recentes
dispcnsarios; e, a16m

periodico dos suspeit
tamar medidas especia
to aos filhos de lepros
acerca dos leprosos pr
ratios, leia peso tratan
pontaneamente .

5.') -- Todos os pai
endemica devem posse
uln centro para o estu
com laboratorio s de p
sos especiaes para os ]:
assistentes. Na malta de
medicos e assistent'es f
gio em um centro 6strf
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leprologos mats abalisados e pelos
mats autorisados hygienistas que cui-
dam da prophylaxis da !doeingQ, e

pasco a resumir as conclus6es da
Commiss5o da Lepra da Lila das
Nag6es:

6.') -- O progranlma das faculda-
des de lnedicina deve comprchender
um curio sobre a lepra.

7.') -- E ' necessario instruir o pu-
blico sobre'a lepra por meios moder-
nos de propaganda e de ensino po-
pular.

8.') -- O isolalnento dos leprosos
contagiosos 6 uma parte indispensa-
vel da luta conti'a a lepra, mas o iso-
lamento nio p6de ser considerado co-
ma o unico meio de prophylaxis.
deus defeitos devem ser corrigidos
por lnedidas compleinentares. O iso-
lamento s6 devs ser appEicado aos

leprosos considerados coma conta-
giosos .

9.') -- O ti'atainento especial, qual-
quer que deja a f6rma, dove, para
dar resultados satisfactorios, ser as-
sociado a um regimen alimentar con-
venience e a b6a hygiene gerd.

lO.') -- Os rcmedios recommenda-
dos para o tratamento especial da
lepra sio os oleos do grupo chalmoo-
gra, sous esters e sab6es.

ll.') -- A prophylaxia da lepra de-
ve sei concebida no espirito da me-
dicine pi'eventiva c da hygiene so-
cial .

A pl'oposito da ultima conclus3o
query ainda salientar que ha muito
insists neste aspects medico social
de campanlla contra a lepra. Em
conferendia pronunciada em Junho
de 1929, apes ter lai'gamentc discuti-
do o aspects sociologico do problema,
assim me expressei: "E eis-nos cbe-
gados, assam, a hygiene social, a
qual, ordinarjamente abordamos por
outdo caminho: 6 partindo da epide-
miologia e passando pda patogenia
e pe]a therapeutica. ]llas se ella 6 o
zimborio da hledicina 6 tambem a
cupula da biologia humana, e sous
principios s5o tanto mandamentos da
laude come leis da sociologia biolo-
gica e dogmas da moral.

I.') -- A prophylaxis da lepra nio
6 um problema susceptivel de uma so-
luQao dimples; os melds a empregar
variam com as condig6es geographi-
cas, economicas, administraUvas, fi-
nanceiras e sociaes e com a frequen-
cia da doenga.

2.') -- Nio p6de bayer pi'ophyla-
xia efficaz sem tratamento; o trata-
mento dA tanto mais resultados quan-
do 6 mais precoce.

3.') -- homo a tuberculose, a le-
pra, polo ments em determinado es-
tagio, 6 uma doenQa contagiosa, mas
curavel; curavel no sentido que o
exame bacteriologico lorna-se negati-
ve e que .os otJtros signaes de lepra
active desapparecem ! definitivamente
por um puzo indeterminado.

4.') -- A prophylaxis da lepra 6
realisavel por um conjuncto de me-
didas medicas, educativas e legisla-
tivas. Ella deve prefer o isolamen-
to e o tratamento dos leprosos con-
tagiosos, e especialmente o tratamen-
to dos castes recentes em clinicas e

tiispcnsarios; e, a16m disso o exame
periodico dos suspeitos. Devem-se
tamar medidas especiaes com respei-
to aos filhos de leprosos, assim coma
acerca dos leprosos praticamente cu-
rados, leia pele tratamento, sega ex-
pontaneamente

5.') -- Todos os paizes com lepra
endemica devem possuir peso ments
uln centro para o estudo da doenga,
com laboratorio s de pesquiza e cur-
sos especiaes para os lnedicos e deus
assistentes. Na malta de um tal centro
medicos e assistent'es fargo um estf-
gio em um centro 6strangeiro.
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A lepra nfio 6, habitualmente, ca-
talogada entre as doengas sociaes. No
entanto, sob determinados aspectos e
nas resides olde a endenlia 6 de in-
duce eievado, ella deve ahi figurar,
igua! titulo que a tuberculose. Para
o seu combats faz-se mister a co!!a-
boragao de todos, dado que f! campa-
nia 6 tanto sanitaria quanto social"
(O. da Silva Araujo. Proteger o La-
zaro 6 combater a Lepra -- 1929) .

Essen conceitos mereceram criticas
por terem fido ent5o encarados sob o
mesmo aspects as prophylaxias da
lepra, do cancer, das doengas vene-
reas, da tuberculose e do alcoolismo.
Espero vel-as reeditadas agog'a, mas
enderegadas a Conlmissgo da Le])ra
da Liga das Nag6es, pols disse ella
deter a prophllaxia da lepra ser
concebida no "espirito da medicine
preventive e da hygiene social"

Porque acreditalnos possivel a
extincgao da lepra, coma fla-
gello social, no Brasil, dente'o
de trinta [tnnos?

Sabemos que esse doenga meds'a
desmesuradamente nos dominion do
Imperil Britanico. A bandeii'a ingle-
za fluctua sobre o maior acampamen-
to de lazaros do mundi. Uma estima-
tiva de 1.200.000 leprosos, existentes
nos varios continentes, em posess6es
ou dominion do Reins-Unido da Gr5
Bretanha, mica, certamente, aquem da
realidade .

Ha quasi dez annos fundou-se em
Londres uma poderoso associa95o
privada, a Britissh Empire Leprosy
Relief Association, que se propoz a
livrar o Imperil Britanico da lepra.

E' seu patrono, e dedica-the parti-
cular atteng5o e carinho, o Principe
de Galley. A alta administragao pres-
tigia-a gi'andemente; s5o sous Vice-
Presidentes o Ministry dos Negocios
Exteriores, o da India, o das Colo-
nial, o Vice-Rei da India e os Go-

vern!adores Geraes do Canada, da
Afi'ica do Sul c da Nova-Zelandia.
A sua frente, coma conselheiro te-
chnico e orientador medici, este
Leonard Rogers e secretaria a Com-
missio Executiva outdo leprologo
eminente, o Dr. Cochrane, com ]arga
pratica na India.

A campanha intensa que elsa ins-
tituigio vem desenvolvendo nos vas-
tos territorios ing16zes, obedece ao
plano preconisado por Roger's: re-
nuncia a segregagao forgada coma
meld exclusivo; diagnostico e trata-
mento precoces; exames periodicos
dos communicantes; importancia pri-
mordial do tratainento, relizado este
em dispensaries, centros e clinical.

O methods adoptado, a16m de. in-
coinparavelmente maid efficaz do que
o simpler isolamento compulsorio em
massa, 6 muito mais economics.

O Dr. Peacock deinonstrou que a
ci'iaQ5o dos centres de tratamento,
propaganda e vigilancia, determine
uma grande reducggo de despezas. Na
India o internamento, praticado alias
cm condig6es precarias, 6 pouch dis-
pendioso e de custo muito inferior ao
realizado no Brasil. Ainda assim de-

monstrou aquelle autos que 73 lepro-
sos, em tratamento externo ctlstam
864 rupiah (cerca de 5:200$000 Rs.),
ao passe que igual numero de lazarus
internados sustain 9 .636 rupiah, (cer-
ca de 57:800$000 Rs.) ou sega dez ve-
zes mats .

Ja assignalei as propor96es que a
lepra assume nos dominios do Reino-
Unido, no entanto maes sio o interesse

da "Lepi'osy Relief" pda campanha, a
confianga no processo, os resultados
ja colhidos e a certeza do exits fi-
nal, que assim se manifestos a di-
i'ectoria daquella instituigao, no re-
latorio referente ao anno de 1928:
"A Commiss5o Directora expressa a
forme convic95o de que, se os pianos,
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clue a Associa$5o preconisa, e que
estio ja- agora, sendo postos em exe-
cugao, em muitas regimes do Jimi)e-
do, puderem sei ' levados a capo com

igiial decisao, ha uma possibilidade de
Verificar-se a cxtincgao da lepra, nos
dominios do Imperil, centro dcstes
proximos trinta annoy"

Mais i'ecentemente ainda, o "Ti-
mes", o lnais bcm informado, acre-
ditado, cii'cuinspecto e I)onderado jor
nal do mundo, coho o classificou
Ruy Barbosa (Feria Politica, pag. lO),
em ai'ngo de funds, commentando o
pi'oblema da lepi'a, louvando a

ac95o dcsenvolvida pda British Em-
pire Leprosy belief, e solicitando pa-
ra ella o apoio do publico, disse ser
bem possivel que a extincgao com-
pleta da ]epra no Imperil Britanica
sein nevada a capo Fein geraQ5o
actual .

Gomparemos a situa95o do Brasil
e a das possess6es britanicas flagel-
ladas pelo mal de Hansen.

Uma estimativa muito pessin)asta
poderi admittir a existencia no Bra-
sil de 40 mi] ]eprosos, ou seja um
nuJnero trinta vezes menoi ' do que o
total minilno de enfermos existentes
nos varios dominion e protectorados
inglezes. As difficuldades, os obsta-
culos a prophylaxia s5o ahi muito
mats avultados do que aquelles (Jue
se apresentam entre n6s; basra leln-
brar a disseminag5o das zonas con-

tan$nadas em i'egii6es situadas em
differentes continentes; accresce ain-
da a complexidade do problema. o es-
tado primitivo de grande parte das
populaQ6es contaminadas, e a ausencia
de unidade i'acid, i'eligiosa, politico
e cultural.

Deantc dense parallelo si tech-
nicos inglezes, autorizados por indis-
cutivel competencia e conhecitnento
patico do assumpto, individuos con-
versadores por atavismo, pouco en-
thusiastas e prudcntes por temperah
mento, despidos de exaggeros e
commedidos pol ' educag5o, admittem
a possibilidade da extincg5o da lepra,
nos territorios do Imperio Britanico.
dentro de ties decades, sei'i utopia
ou sonho de espirito latino, exalta-
do nos tropicos, admittir igua] pos-
sibilidade para o Brasil?

Queiram, pris, os mens patricios.
decidam-se os governantes, obedega-
se aos dictames da sciencia, execute-
se o que a experiencia ja sanccionou.
despreze-se o que a pratica ji con-
demnou, cumpra-se o que o civismo
ordena, a solidariedade exige, e o pa-
triotismo inlp6e, e dentED de trinta
annoy n5o havel'f mats leprosos enl
terras brasileii'as! E teremos assim
t'xtinguido um flagello que ha mats
de tresentos annos nos opprime e
envergonha e resolvido o nosso pro-
blems sanitario maid grave e de so-
!tlggo mats urgente.



O Probe.ema da Nova
Organisag o do Brasil

VOCAGKO do poco brasilei-
ro para o regimen constitutio-
nal se comprova historicamen-

te por uma serie de factos dos quaes
se podem apontar como altamente
significativos os seguintes :

a) house um cargo periodo (]e pre-
paragfio constitucional que se eviden-
ciou na Inconfidencia Alineira e na

Revolugfio Pernambucana.
b) tivemos a ConstituiQao antes da

Independencia;
c) a Constituigao n5o nos foi ou-

torgada nem imposta mas conquista-
da em annos seguidos de tenazes es-
forgos .

Engana-se Aurelino Leal quando
deixa de considerar a tentativa Per-
nambucana coma vigoroso rebento de
nossa formag5o constitucional "por-
que ella representou esforgo isolado
da cadeia que teve o seu elo, ou a
sua origem, na Revolugao Portugue-
za de 1820" (Historia Constitucional
do Brasil, Rio de Janeiro, 1915, pag.
35) .

Errs ainda quando menciona a In-
confidencia Nlineira apenas de passa-

gem, n'um r61 de precursores, com o
episodio sem ligagao alguma com as
agita96es patrioticas de 1821-1824 e
finalmente quando declara que, victo-
rioso o movimento do Porto, logo
produziu o seu reflexo no Brasil
"tanto mats facilmente, alias, quanto
as disseng6es nativistas ja se revela-
vanl em exteriorisag6es manifestas"
(Ibid. pag. 4) .

Ora, ngo foi o odio ao portuguez

A que facilitou a propagagao do movi-
mento constitutional. Se havia o
sentiments nativista, esse se attenuou
no enthusiasmo generoso da campa-
nha pda liberdade confratei'nizando
lusos e brasilicos num esforgo com-
mum.

O ga[ho novo iihportado (]a Euro-
pa n5o medraria bem no solo ame-
ricano se nio enconti'esse aqui o
bronco native em que se enxertou.

A Inconfidencia Blineira, antes mes-
mo da Revolugao Francesa idealizara
a organizagao de um governs litre e
democratico para o Brasil tomando
coma modelo as leis norte america-
nas. Ao contrario da ligao corrente,
a devassa nio colheu nas suns malhas
muitos dos patriotas compromettidos
na conspiragao, que punha por si a
sympathia popular.

A Inconfidencia, aureolada peso
sacrificio de Tiradentes, teve enorme
repercurs5o em todo o pail, e a idea
i'egada pele sangue do martyr, conti-
nuou a deitar raines e alastrar-se at6
irromper em Pernambuco, na epop6a
da Revolugao de 1817, que nos deu
uma constituig5o escripta e exemplos
inesqueciveis de governs constitucio-
nal .

N5o 6 possivel desligai ' estes dois
gi'andes episodios da historia patna,
estreitamente vinculados um ao ou-
tdo, assam homo nio se pode com-
prehended as peripecias da elabora-
Q5o constitutional de 1821 a 1824 sem
$e ter em vista a grandeza e a pro-
fundidade dos alicerces existentes.
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dos patriotas.

da separagao de portugal.

1821 .

Ihc haviam sido confiscados.

Obtidas as franquias constitucio

da nossa liberdade e da nossa Inde-
pendencia.

nas Geraes. iberdade e a idea.da

e historicos. .
i"iil:.«rid.-'i ' P-"t '-, ;'m'-t"

mineira em tree correntes: a) dos
republicanos radicaes; b) dos parti-
darios da independencia com a mo '
narchia constitucional; c) dos ade-
Ptos da liberdade constitucional com
a independencia ou sem ella.

As trez correntes confluiam, por-
tanto, para o mesmo estuario -- a li-
bordado constitutional, pris Minas.
que soffreu os horrores do despotjs-
mo, anciava por um governo livre,
disciplinado por leis refreadoras do
arbitrio e de qualquer telleidade de

.;=H;''=':::.£= "":::=
$#i€FdH;:FX
brigadeiro Pinto Peixoto e o succes-
ses da viagem do Principe D. Pe-
a.. a RTinns em Abril de 1822.

ni]
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A generalidade dos nossos historia-
dores em!)I'este f viagem do Principe
a llinas o caracter de uma victoria
dente, por julgarem que os mineiros
submetteram-se vencidos peta forma,
peta meds ou pda ardente mocida-
de e iiracliante sympathia do Prin-
cipe .

A realidade 6, exactamente, o inver-
se, coma se evidencia da carta de
Jose Bonifacio que, alarmado com a
mudanga operada nas ideas do prin-
cipe na provincia de hlinas, nio va-
cillou em baldoar os nlineiros com a
villa de serem "os mais fines e maid
ti'apaceiros do universe"

Com effeito a excursgo do Princi-
pe a Bfinas marfa un)a grande victo-
i'ia dos inineiros que obtiveram a sua
conlpleta adhesfo ao movimento con-
stitucionalista .

h£anifesto 6 o euro de Oliveira
Lima (O )!ovimento da Independen-
cia, 1922, pg. 214), quando affirms
que o movimento de Villa Rica "ten-
dia a collocai ' de novo a Provincia
dentro da orbits da inilluencia por-
tugueza . "

pasta ler as Droclamag6es do Prin-
cipe dirigidas aos rebeldes de llinas,
para ver qual a natureza e os intui-
tos do iilovimento .

pep a quem receberam sob enthusii\s-
ticas acclamag6es.

O Brigadeiro Pinto Peixoto, tlm
dos ties infames para os quaes Jose
Bonifacio pedia castigo exemplar,
tornou-se amigo e conselheiro do
Principe. Jose Bonifacio ficou per-
plexo: o holnem lara punic os se-
diciosos de Rlinas e fizei'a causa coin-
mum com eiles .

Reiter'ando os seus co:npi'omissos,
quiz D. Pedro, ao se retirar, renoval-
os, e o fez na celebre Proclamagao:
"V6s sais constitucionaes e amigos do
Brasil. Eu nio buenos. V6s amass a

liberdade. Eu adoro-a . "

Blas os mineiros, coma os bahianos
e pernalnbucanos, clue se comlnunica-
vam entre si, pele S. Francisco e
pda esb'ada gerd das hlinas, conti-

a desconfiar do Principe,
por causa do seu temperaments vo-
luvel e da influencia dos Andradas.

Proclamada a Independencia e mer-
cado o dia 12 de Outubro para a ac-
clamagao de D. Pedro, Imperador do
Brasil, as Camaras Municipaes de Mi-
nas inanifestaram o seu pensamento
na resalva constante das actas da so-
lemnidade: "com a clausula de juror
elle previamente proteger, auxiliar e
defender as Cortes geraes Constituin-
tes do Brasil para fazerem a consti-
tuigao do Imperil de uma maneira li
feral e adaptada as sims circunstan-
cias. "

A these da nossa vocaggo consti-
tutional poderia ser rastreada atra-
v6s da historic do Imperio e da Re-
publics, mas, parece-nos bastante re-
corder que ha mais de cem annoy o
povo brasileiro ja lutava por um sys-
tems de protecgao da vida, honda e
liberdade dos cidadaos, para deixar
patente que o movimento actual pr6-
constituiGio vae fincar suas raizes
nas camadas mais profundas da nos-
sa historia.
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A 9 de april, no capgo de Lavra,
antes de entrar no foci da rene!!iao,
enviava D. Pedl'o aos insurrectos a
seguinte mensagem: "Briosos llinei-
i'os! Os fel'ros do despotismo, come-
Qados a quebrar no dia 27 de agosto
de 1820, no Porto, rebentaram hole
fiesta Pi'ovincia. Sais constitucionaes.
Uni-vos comnligo e marchareis con-
stitucianaimente..." Os mineiros acre-
ditaram nestas promessas que tinham
por sia fianWa do Desembargaddr
Jose Teixeira de Vasconcellos e Es-
tevio de Rezende. Acceitaram o con-
vite. Reconciliaram-se com o Princi-



Ritter o o Fascismo
Atom:io
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SEBASTIAO PAGANO

ENTRE os movimen-
tos politicos nacio-
nalistas europeus, um

dos mats interessantes 6 0
chamado "Nacionalismo Al-
lemao", na sua principal fa-
lange denominada "Nacio-
nal-Socialismo" e "Fascis-
mo Alemao", cuio chefe 6
Adolfo Hitler (de origem
slava = n. na Austria, Brau-
nau, em 1889) . A doutrina
do partido transfoi'mou-se
muito desde a fundagao do
mesmo, e ipso p6de ter vfrias
explicag6es, das quaid, a que
abaixo exp6mos parece-nos
mats viave] .

A Franca e a Alemanha
estgo colocadas uma deante da outra

com espirito politico diametralmente
OPPosto.

A primeira, que tem no seu passado
unH& Hist6ria Politica admiravel, im-
pelida pda desgraga chegou, de deca-
dencia em decadencia, ao estado amor.
to da repiblica democritica . Emquan-
to isso, a Alemanha f oi, atrav6s dos s6-
culos, formando a sua unidade terri-
torial e politica, por6m, dentro de um
espirito dissociado porque, si ha uma
consci8ncia nacional alema, nio ha
homogeneidade de espirito e pensa-
mento. A co6sio alem5 6 produto da
forma b61ica de residues barbados que
ainda stlbsistem na raga germanica,
por onde adv6m aqu61a superioridade
que von Bernhardi inoculou no sen-

D
timento popular: "A Alema-
nha, poco supremo, devs
conduzir, daqui para o futu-
ro, a marsha da humanida-
de e p6ca contra sua missio
poupando os povos que Ihes
sio inferiores" . A teoria

culminou, na pratica, com a
fundagao do [mp6rio. ])uas
nag6es cristans que renega-
ram a sua F6: uma, conser-
vando-a latente e enfraque-
cida; outta, substituindo-a
pda sua antitese liberal --
o protestantismo. Coma a
vida das nag6es gina em tor-
no de principios filos6ficos,
6 no espirito que se en-
contra a causa do antagonis-

mo constante entre ambas. A guerra
6ra inevitgvel . A Alemanha soube va-
der-se de uma forma de governo s6-
lida, poderosa, grande : a llonarquia.
Emquanto ipso, a Franca adotava a
Repablica dissociadora. Terminada a
guerra, a Franca vitoriosa imp6s a
Alemanha vencida a qu6da do Imp6-
rio. Mas o Imp6rio ficou na consci6il-
cia germanica. A verdade monarquica
6 a 6nica que o bom-senso alem3o
conservou ao romper com o Cristia-
nismo, adulterando-a, por6m. A Rea-
leza, na Alemanha, f alha a sua missio
historica: a Alemanha adotou a "mo-
narquia dinfstica" nao, por6m. a Afo-
narquia no legitimo sentido que Ihe
den a Edade-Media onde a Realeza
macau. A A]emanha confundiu a ]Pio-
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narquia com o "lmperiu)n" patio
onde "o edificio social tinha o Impe-
raclor por capula e a escravidlio por
alicerce" . "Na concepggo politico\ da
Antiguidade o individuo pertcncia ao
Estado, que se incarnava na omnipo-
tencia caprichosa de Cesar. Quidquid
placuit principi aegis habet vigorem --:
ensinava a secure dogmatica do d!-
reito em Roma" (v. Antonio Sardi-
nha, Prefgcio a "Teoria das C6rtes-
Gerais" do 2.' Vise. de Santar6m, pag.
XVIII) . Hegel foia fi16sof o dessa po-
litico adotada pda Alemanha: a "es-
tatolatria" hegeliana triunfou comple-
tamente. Contrastava, pols, com a ve-
]ha Franca democratisada, individua-
lisada, desconaxa, frouxa, dimples ins-
trumento nas mios de sociedades se-
cretas internacionais visando a des-
truig5o do mundi cristio. A guerra
seria a manifestagao dense contraste.
e a guerra p6s em evid6ncia o valor
de uma e outta doutrina politica. Na
Alemanha J permaneceu aqu61e "sen
lido" de unidade, aquela ansia de uni-
versalismo que ainda conserva dilui-
da na sua consci6ncia outr6ra kristi
totalisadora e que fad da Alemanha
uma nagao triunfante si um movimen-
to consciente reatar os principios par-
tidos de sua formagao.

Elsa filosofia politica passou, vi-
brante, para o terreno dos vencedores
adotando-a integralmente a Italia fas-
cista. O Fascismo italiano tem Mus-
solini por chefe -- at6 ent5o pag5o e
ainda hole indiferente nio obstante
certas atitudes suns meramente poli-
tical --; por filosofia, o n6o-hegelia-
nismo de Croce. O Fascismo acres-
centou a "estatolatria" .hegeliana um
sentido social da Edade-b16dia -- o
corporativismo organico -- nio por
via do Clristianismo e sim do Comu-
nismo que soube haurir do Clatolicis-
mo elsa b61a estrutura soci41. No
fundo, pois, os principios do Comu-
nismo, do Fascismo e do Nacionalis-

mo Alem5o sio identicos; divergem,
por6m, as diretrizes, os rumor, as ten-
d6ncias, os fins segundo o meio e as
diversidades sociais . O hegelianismo,
no seu asp6to novo (n6o-hegelianis-
mo), evidenciou-se de modo positivo,
depois da guerra, contra a falsidade
liberal. Pasgou a today as nag6es. A
pr6pria Franca resente-se d61e num
n6o-hegelianismo que poderemos cha-
mar "atenuado" ou de acomodagao tal
coma o concebem os chefes da Agro
Realista Franceza -- Leon Daudet e
Charles Maurras. A essay cori'entes de
nacionalismos deformados por um pe-
quono o grande euro inicial, s6 se p6de
opal ' uma doutrina mats forte e per-
feita: o Integralismo Lusitano, ainda
posco divulgado, a melhor e mais b61a
do today as concepgiies politicas euro-
p6as ja triunfante nas melhores inteli-
g6ncias da Peninsula. Elsa doutrina
integral kristi se encontra em franco
progresso no Brasil, representada peta
Patrianovismo -- uma das maid extra-
ordinirias coincid6ncias de pensamen-
to. E ' pai'a a doutrina integral cristg
que o mundi, sem davida, deverf vol-
ker si deseja, realmente, atingir a re-
lativa e possivel felicidade terrena.
Ha na Europa ainda outros movimen-
tos politicos interessantes, dos quais
oportunamente f alaremos . Comecc-
mos pelts "hegelianos"

Nio 6, pris, de estranhar a ligagao
existente entre o Fascismo Italiano e o
Fascismo Alemao; ambos t6m a mesma
origem -- Hegel -- e em certo senti-
do se p6de dizer que aqu61e 6 filho
espiritual d6ste. Por onde o Fascis-
mo Italiano 6 (R origem demi. Ha
em amboy um sdLjalismo de Estado
mitigado. No FasciSmo Alemao, po-
r6m, 6 precise bem distinguir a agro
dos principios do partido. Os nacio-
nais.socialistas de hole ja ngo sio o
que elam primeiramente. Hitler fez
com o seu partido o mesmo que o
chefs socialists Breitscheid fez com



HITLER E O FASCISMO ALEMAO 115

o seu partido "Social-Democratico"
Breitscheid, que antes era socialista
militante, pouch depois transformou-
se em instrumento do capitalismo
odiador do eomunismo. Assam os Na-
cionais-Sooialistas Alem5es transfor-
maram os deus principios socialistas
radicais no atenuado socialismo Fas-
cista, tornando-se um bloch reacionf-
rio. A agro, pols, 6 acomodaticia e as
vezes diverge dos principios, por-onde
se nota que 6 puramente uma reagan
dos vencidos processada peso "senti-
do" nacional manifestado no milita-
rlsmo germanico. Hitler e Hugen-
berg, chefe do partido "Nacionalista".
unem-se em a95o comQm para a res-
taura95o do Imp6rio (Reich) recla-
mando energica e \iolentamente :i re.

visio do Tratado de Versalhes, o que
implicarf na sua anulagao total. A
Alemanha n5o quer ter fido vencida.
n5o quer a "culpabilidade da guerra"
declarada no artigo 231 daquele Tra-
tado em virtude do qual deu-se o afas-
tamento da dinastia e a aceitaCao fins
"dividas de guerra". A reagan, pols,
6 rnonar(leica, embora. at6 hole os ale-
m£ies tenham tide o cuidado de pro-
teger esse asp6to. E ' modal'quica em

togo sentido, e a sua transformag5o
fez-se do modo mais secr6to e subtil
possivel .

Na Alemanha o Imp6rio surgiu qua-
sijimpo das mistificag6es democriti-
cas e parlamentares: simula(tamente
pai'lamentar (no sentido liberal e de-
mocratico), soube atender aos intel'es-
sen da burguezia, de tal modo, que ele.
vou a nagao ao apogeu industrial em
que se mant6m, atendendo, outrosim.
aos interesses da nobreza e demais in-
teresses nacionais de um modo mats
oi! menos coordenado, segundo o sis-
tc:na bismarckiano baseado nos prin-
cipios estiticos de llegel. Um estado
ppgao com aparencias cristans (semi-
a(!otando as instituig6es da civilisag5o
crist?i). Errado, no funds, donnie o

grande mal, e, infelizmente, o insu-
cesso que resultari da persist6ncia
desse sistema pda destruigao das vi-
t6rias e triunfos anteriores. O povo
alemao, grande por sua pertinaz forge
de vontade, sem dQvida merece outros
destinos, mas nio os atingira si n5o
mudar o seu pensamento, si a sua
vida n5o girar em porno de outta fi-
losofia integral, forte, grandioso, pro-
funda, espiritual, verdadeira: a filo-
sofia cristi da vida, a verdadeira
"weltanschauung" baseada na Divine
Trindade e n5o na trindade do "San-
gue, da F6 e do Estado", especial-
mente ne$sa F6 henotheica dos deuses
do Walhalla defendida pelts naciona.
vistas. O Imp6rio Alem5o tinha o Im-
perador coma capula e encarnava
realmente o absolutismo protestante
famoso na fuse de Luis XIV "l'stat
c'est moi" moderado, um pouco, se-
gundo as exig6ncias da 6poca. Tanto
assam 6ra que, ao serem iniciadas as
negociaQ6es da paz, o presidente Wil-
son, que deveria langar as propostas,
recusou-se a fazed-o desde que hou-
vesse de tratar com o Imperador. Re-
conhecia-se, pols, por um gto pablico
e international que o Imperador re-
presentava a Alemanha profundamen-
te monarquica. Para os vencedores
8r& precise quebrar de vez as forgas
da Alemanha, que residiam nessa uni-
dade.da hlonarquia . Si as negociaQ6es
fossem feitas com o Imperador, as
condig6es da paz n5o seriam impostas
pelts vencedores e a discuss5o das
mesmas seriam levadas a outros ter.
mos que, talvez, n5o trouxessem aa
munro a angustia em que esb viven-
di. lsso mostra que o Tratado de Ver-
salhes 6 um tratado de emer96ncia.
O Trono, pris, n5a ruiu na Alemanha
pols para mir serif precise que a na-
95o o derrubasse. lsso a Alemanha
n5o fez: o Imperador exilou-se na lio.
lands na memor4vel nolte de 10 dr
Novembro de 1918. -- N5o ciba aqua

l
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falar desse epis6dio historico. -- A
paz 6ra necessdria e o Imperador afas-
tou-se para evitar maiores dificulda-
des ao seu poco, e fel-o atendendo ao$
pedidos insistentes, intimadores de
Hindenburg e Ludendorff, a cujo emis-
sario informou: "Tenho dos meus fi-
Ihos a palavra de hani'a de que ne-
nhum tomaii o meu logan e, com des,
lada a casa dos Hohenzollern se es-
quivara". A repablica veio, mas que
repiblica!. . . Imperial, onde o presi-
dente 6 chamado "Presidente do Im-
p6rio" e onde se conservaram today
ns instituig6es monarquicas essen-
ciais . Portanto, a repablica n5o existe
na Alemanha: o que existe 6 uma Re-
n6ncia imposta pelo Tratado de Ver-
alhes. Hole a Alemanha prera-se
Bard a restauragao do Imp6rio. Tam-
)em nio nos importa saber de que
3todo se organisou o movimento que
lEitH o pals em todas as direcg6es. O
P4to 6 que ainda ha poucos mezes rea-
izava-se uma parada de cents e cin-

coenta mil "capacetes de ago" a qual
lssistiam uniformisados o principe
lrrederico, filho maid velho do Kron-
T)linz e o duque de Sake-Coburgo-Go-
tha. As eleig6es para "presidente da
repablica" realisar-se-5o em 1932 e o
principe Frederick 6 o seu candidate
Pita agora unico e provavel. Todavia
ignoram-se os resultados das "demar-
ches" ou o que nesse sentido estabe-
leceu a Casa de Hohenzollern. Certa-
mente nada transpirara, mas a llisto-
Fia indira-nos que o sumo seguido 6 o
mesmo de que se serviu Napoleao lll.'
para a restauragao do TI.' Imp6rio
frances .

Observe-se o que se paisa atual-
mente na Alemanha. A nobreza este
fortemente repdesentada nos postos
de governo. O pr6prio "presidente da
reptlblica" pertence a uma das maid
velhas f amilias nobles da Alemanha:
6 o Barge Paulo von Beneckendorff
und von llindenburg. Os partidos na-

cionalistas sio apoiados peta grande
burguezia .e pda aristocracia; a sua
representagao no Parlamento 6 gran-
de; a sua forma politica enorme a
panto de abalar os Gabinetes e substi-
tuir Ministros segundo mellor conve-
ni6ncia aos interesses do partido.
Agora, aproximam-se do poder. As
entrevistas do presidente Hindenbul'g
com os chefas Hitler e Hugenberg
denotam a tend6ncia do Governs para
o estabelecimento da ditadura baseada
em artigos da Constituigao de Wei-
mar. Por outdo lado, o Reichstag tem
a seguinte representagao : Sociais-De-
mocratas(Breitscheid, Hermann blul-
ler e Hilferding), 143 cadeiras; Comu-
nistas, 76; Partido do Estado (demo-
craticos), 22; Partido Economico ou
Agrario, 23; Partido Populista, 24;
Nacionais(Hugenberg), 41; Centre
(Clat61ico), 69; Nacionais-Socialistas
(Hitler), 107. O primeiro, 6 extremis-
ts atenuado; o segundo extrentista-
radical, formando ambos um total de
219 cadeiras. A direita, tomando os
Nacionais-Socialistas(Nazis), os Na-
cionalistas e Centristas, forma uni to-
tal de 217 cadeiras. Estes ativam as
suas forgas no sentido de assimilar os
demais partidos do meio, e por sua vez
os Nacionais-Socialistas, que ja se en-
tenderam com os Nacionalistas, pro-
curam assimilar a todas. Em Qltima
analise, os Nacionais-Socialistas for-
mam o segundo e maid prestigioso pai '-
tido do Reich, donde 6 ffcil prefer
o seu triunfo. Desde Setembro do ino
passado, com a vit6ria dos mesmos nas
eleig6es, a politica international va-
riou muii6 em f aToP da Alemanha.
Essas eleig6es, quando ]nenos valor te-
nham, demonstraram a exist6ncia de
47% de estremistas na Alemanha, o
que velo p6r em sobresalto os "alia-
dos". D6sse receio limos a seguii' a
moratoria proposta por Hoover; a
qu6da do acordo Austro-Alemao (alias,
dentro do espirito da Uni5o Europ6o

l
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que a precipitagao de Briand armou) ;
a confer6ncia de Chequers, as entre-
vistas Bruening-Briand, Laval ; Laval-
Hoover; Ghandi-Bruening e muitos ou-
tros movimentos diplomaticos . Certa-
mente ha da parte do Governs Alemio
(que pele exposto parece-nos bem
simpatisante com o movimento) um
desejo forte de mantel a ordem sem
contrarian os interesses e aspira96es
nacionais manifestadas por esse gran-
de movimento de consci6ncia e, so-
bretudo, demonstrar lealdade para
com as naQ6es fs quaid prometeu res-
peito aos Tratados. Data lei de "pro-
tegao a repablica" e a natural dispo-
sigao de resolver diplomaticamente as
reclamag6es nacionais contra o arma-
mentismo desenfreado dos vencedores,
a imposigio do "Korridor" polonez
coma lneio estrat6gico de defesa e,
emfim, today as imposig6es do Tra-
tado de Versalhes decorrentes da t6se
da culpabilidade demi (artigo 231)
Tomas essas aspirag6es sio f avoreci-
das pda situag5o economics interns
do Reich assoberbado de dividas e
com 5 . 000 . 000 de desempregados cons-
tituindo uma terrivel ameaga para a
vida das demais nag6es capitalistas
Outdo f 4to importante 6 a estreita
]igagao com a Russia Sovi6tica

Coma nos limitamos a uma critics
dos fitos presentes nio podemos his-
torian e estudar os fitos anteriores a
guerra e, consequentemente, a culpa-
bilidade alem5. Blas uma causa salta-
nos a mente: o Imp6rio, na Alemanha,
tinha sua alta representag5o no Impe-
rador, si n5o nas leis escritas ao me-
nts nos principios admitidos e na con-
sci6ncia nacional que 6 onde a lei na-
turalmente reside. O Imperador nio
firmou as condig6es da paz, ao con-

trfrio, do seu exilio reclama contra as
mesmas; fel-o a "repiblica" que,
nesse faso, ngo representava a Nagao.
E' o que nos leva a classificar "de
emerg6ncia" o Tratfdo de Versalhcs.
O seu visio este na origem que o faz
nio-definitivo mas precipitado. Por
ai p6dein os nacionalistas \tirar as
bases de suns preteng6es reivindica-
doras e restauradoras. Diante disso
tudo ngo sio para desprezar estas con-
siderag6es do jornal frances : "Victoi-
re" por ocasiio das manifestaQ6es de
Breslau, a 30 de R£aio iltimo: "Nio
podemos jurar si nio veremos ainda
algum dia, nio o ex-kaiser, mas o pro-
prio kronprinz ou um dos deus filhos,
reinstalados no trono. Em casa de
monte ou demissio do presidente Hin-
denburg, quem nos assegura que o ex-
herdeiro da cor6a ou um dos deus fi-
Ihos se n5o apresente ao povo alemio,
mediante consulta plebiscitaria, e se
assente na curul presidential?

"Desde ja podemos prefer que o
Reich (Imp6rio) esb a caminho da
restauragao ''

Haveria muito para dizer, mas o
pequeno espago n5o o comporta. In-
quieta-nos a pergunta sobre o futuro
dessa politica mundial que chamamos
"de emerg6ncia" porque nenhum dos
regimes politicos de apes-guerra re-
presenta um estado definitivo no pla-
no da vida universal. Todos os regi-
mes atuais e os que prometem substi-
tuil-os -- excepgao do pensamento
lb6rico, ja fortemente esbogado tam-
bem na Espanha -- n5o se fundam na
realidade e sim num idealismo sem
raizes, infirme na concepgao integral
da vida. Tal o "grande perino" homo
chamamos ao "pensamento novon, rR
decal, reformador.



A llobilidade da
Reserva llilitar

AsBirlanto HELLO DIANNA

RESERVA do exercito brasi-
leiro ainda nio possue um
quadro organisado. Tendo pas-

sado por successivas transformag6es
os processes de sua constituigao, ac-
cresce que muito va#iaveis sio as
formas pelos quaes nulla se classifi-
cam os seus elementos componentes .
De f alto, pertencem d reserva: :as
pragas de poet e os graduados que
pelo sorteio ou pelo voluntariado
passaram pelts corpus de tropa; os
reservistas sahidos dos tires de guer-
ra; os aspirantes a officiaes que fi-
zeram curso nos Centros de Prepa-
ragao de Officiaes de Reserva; os se-
gundos-tenentes que em seguida es-
tagiaram com aproveitamento na tro-
pa; eventualmente, os primeiros sar-
gentos, ex-aspilantes, que nio te-

nham conseguido por duas vezes fa-
ber com proveito aquelle estagio; os
remanescentes do Exercito de 2.' li-
nda, officiaes successores da extincta
Guarda Nacional, e, emfim, os ele-
mentos da activa, pragas, graduados
e off iciaes de todas as patentes que
foram, por diversos motivos, trans-
feridos para a reserva.

Embora differengados em cate-

gories e classes, todos s5o elementos
da reserva e, no caste de mobilisagao,

provavelmente servo convocados nos
primeiros mementos, sem que mui-

A tos delves possam ser completamen
te uteis como se ha de requerer.

De t5o diversas origens results:
uma serie de situag6es especiaes
quanto a capacidade lnilitar respe-
ctiva e, sobretudo, de desegualdade
numerica .

Verificar-se-io os segttintes factor;
no cano de uma mobilisagao gerd:
os reservistas sahidos dos corpos de
tropa talvez completem os deus effe
ctivos, comquanto muitos delles. pda
ausencia systematica nas manobras
irrealisadas, ja ngo apresentem habi-
litag6es para as funcg6es cada dia
maid especialisadas dos soldados mo-
dernos. Da mesma forma, os sahidos
dos bros de guerra necessitario nio
s6 uma phase prolongada de treina-
mento nos campos de concentragao
homo tambem a constituig5o de cor-
pus de tropa -- s6mente de Infan-
taria -- que os comportem. Pode-
riam 6ommandi-los os officiaes da
activa do Quadro Supplemental, as-
sim como os da Reserva. Estes, po-
r6m, seriam em maioria esmagadora
exalusivamente segundos-tenentes e,
talvez momentaneamente, algumas
centenas de aspirantes tambem, que
kinda nio tenham tido contacts dire-
cto com tropa do exercito activo ou
de pjimqira linha. Seriam insufEi-
cientes para o commando e a pre-
paragao da massa de reservistas que
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desde 1918 vem se accumulando, ngo
s6 os officiaes da activa disponiveis,
coma os que della foram classifica-
dos na reserva. O aproveitamento
daquelles tenentes e agpirantes se-
rif ent5o inevitavel. E os poucos of-
ficiaes da reserva de patente supe-
rior aquellas talvez nio chegassem
a constituir a officialidade de uma
s6 brigada, com effectivo de auer.

Delta situa95o resulta o problema
para o qual. quero chamar a attengao:
a mobilidade da reserva 6 uma ne-
cessidade vital para umo rapids e
efficiente mobilisagao. Alobilidade
principalmente no sentido de pos-
sibilidade de accesso justificado aos
postos superiores da hierarchia mi-
litar (mesmo at6 o de tenente-colo-
nel) . Poderia isto ser facultado, por
exemplop mediante estagio especial
para a obtengao do posts de primei-
ro-tenente, o que s6mente seria con-
cedido aos aspirantes que mellor
aprovditamento $vessem no estagio
para segundo-tenente. Accesso ao
posto de capit5o mediante assisten-
cia assidua, como ouvinte, aos cur-
ses da Escola de Aperfeigoamento de
Officiaes. Accesso aos postos de ma-
jor e tenente-colonel depois de par-
ticipagao, em condig6es identicas ou
assemelhadas, nos curios da Escola
de Estado-Major, etc. Sgo suggest6es
apenas, sem qualquer rigidez de pro-
posta immutavel. Visam exclusiva-
mente a resolugao de uma questgo
de vital importancia para o memen-
to essencialmente delicado da vida
de um exercito .

ra

E n5o se pode esquecer, egualmen-
te, a necessidade da mesma mobili-

dade nos postos inferiores, notada-
mente no de sargento. A estructura

de uma fracQao qualquer de uma
tropa moderna -- grupo de comba-

te, guarnigao de pena, etc. -- 6 de
tal forma complexa que ja n5o per-
mitte, absolutamente, a improvisagao
dos deus graduados. Tambem coma
suggestao, parece-me que a realisa-
gao intensiva de concursos entre os
reservistas para os postos de cabo e
de sargento, a16m da facilitagao da
passagem delves pda modelar Esco-
la de Sargentos -- ajudaria a obten-
gao de uma solug5o para esse face
da questao.

Terminando, quero assignalar que
da parte dos paizanos que procuram
voluntariamente a sua inclusio no
officialato da .reserva, ha a mellor
b6a vontade em cooperar com os ele-
mentos da activa para a resolug5o
dos problemas militares, que sao, de
Pesto, problemas nacionaes. Attes-
tando-o, basta registrar os algarismos
que representam as turmas de aspi-
rantes sahidas dos benemeritos Cen-
tres de Preparag5o de Officiaes de
Reserva, hole espalhados pdas sides
das Regimes Militares e todos 8m
franco progresso. S6mente os da I.B
e da 2.' Regimes deraln, em 1931, res-
pectivamente, 71 e 75 aspirantes, sen-
do 70 infantes, 39 artilheiros e 37 ca-
vallarianos, num total de 146 aspi-
rantes s6 para as duas citadas Re-
gimes, do Rio e de Sgo Paulo
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Quando a dente ouve de uin es-
trangeiro lotwores e exaltag6es is
coisas do Brasil, logo intra a sus-
peitar da cantiga suppondo sempre
tratar-se de palavras de um aventu-
reiro empenhado em bem fazer a sua
America .

E 6 ipso, de nossa parte, um pessi-
mismo morbido, uma desconfianga
cab6cla, de que urge nos libertemos
nem tardanga. Porque afinal, si as
16as ao Brasil partem algumas vezes
do refinados cavalheiros de industria,
nio 6 memos taro que salk da bocca
de forasteiro sinceramente maravi-
Ihado com as coisas, e sobretudo com
as proporg6es das coisas do Brasil.

Como nio extasiar-se a genre
deante de um mar sem praias, que 6
apenas o rio Amazonas? Coho nio
quedar pasmado deante de um p6r
do sol no espelho da Guanabara? Co-
mo sofreiar alvorogo, ante Paula Af-
fonso e lguassu '? Coma nio admiral
o vendor de nossas mattas, a prima-
vera ete-rna do nossos jardine, a fra-
gancia de nossos pomares? E o re-
corte caprichoso que aria a bahia do
Rio de Janeiro? Pols nio para ahi a
servo de coisas maravilhosas do Bra-
sil Neale se derribam thrones com
ensaio preciso o musica adequada;
belle se extinguem captiveiros ao es-
poucar de girandolas; neale se for-
man combates sem effusio do langue
irinao .

O bom humor do brasileiro 6 ab-
solutamente insuperavel por qual-

quer outro bom humor. Maid alacre
do que o inglez, menos picante que
o parisienne, maid delicado que o
allemao; mats asseado que o iberico;
ntais subtil que o norte-americano --
6 o humor brasileiro um dos mais de-
liciosos de quangos se encontram na
face da terra

Quem 6 capaz de derramar no co-
ragao brasilairo o fel de qualquer
tristeza, se o carnaval bare is poTtas,
o costa com o apoio pecuniario do
Governo?

Tudo no Brasil 6 sempre quito de
consular. Agora mesmo, nests qua-
dra de escura incerteza, em que o

equilibrio financeiro do mundo es-
te por imi fio, e as nag6es defendem
com usura o valor de sua unidade
monetaria, o Brasil olha por ama do
tragico panorama; e emquanto nas
demais na€6es do mundi, o padrao
monetario 6 a unidade da moeda, no
Brasil a unidade da moeda 6 apenas
o milhar do dinheiro. E quando o
estrangeiro .quer saber qual 6 a moe-
da brasileira dizem-the que 6 o
mil r6is; elle insiste: mas eu query
saber 6 a unidade monetaria; e repe-
tem-the ainda que a nossa unidade
6 o milhar

Aqui no Brasil s6 se conga dinheiro
de mil para ama. Por muito favor
kinda rolam por ahi os nickeis de
cem r6is, centuplo que corresponde
ao centavo em qualqHer paiz do
mundi. No Brasil judo 6 assim, gran-
de, milharesco, amazonico.

]nOrqU0 ino ufano  B
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O presence de Natal



OS RESULTADOS DA ALIMENTAgAO COLLECTIVISTA NA RUSSIA
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I As cosinhas re-
cebem genes'os de

I.' qualidade

ll Os cosinheiros
trabalham myste-

riosamente

111 Lucia para os-
ter um lugar, uma
face, um garfo .

IV Resultado fi-
nal: uma pelanca
intragavel c o m

sal e pimenta
(Krokodil)

M

8

-- A ceia da paz
(Judge)



A CONSTITUIQAO HESPANnOLA
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O inconveniente de se escrever com a "esquerda"
("EI Sol", de Madrid)



-- Todos os annoy se aura uma flecha nova at6'o mundo ficar
oob o signs do fascismo (420)

O PADRAO OURO A DERROTA DOS TRABALHISTAS

8+ po'Pe

A raposa que perdeu a cauda: Nio
se usa Haig into. . .

Agora que deixamos de ser "Tuba
Ihistas", ramos trabalhar.

(Los Angeles Times) (Presse de Montreal)
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Espirito Santo, Terra

STA coisa de andar a gente a
descobrir o Brasil dada vez
que se afasta um palmo da

Avenida Rio Bianco nio parece mais
deja tarefa de uma pessoa de bom
gusto e medianamente educada.

O que entretanto eu acabo de ver
na terra capichaba, durante uma li-
geira viagem de recreio que fiz re-
centemente ao Espirito Santo, 6 tudo
quanto ha de mais serio em materia
de maravilha, e esmaga, Deja pi'o-
pria grandeza, qualquer eiva de ridi-
cule que sabre o casa se queira dei-

Em verdade o que eu vi no Espi-
rito Santa, e que ficou la, no mes-
mo logan, para quem quizer ver, foi
a belleza estonteante de uma paisa-
gem magnifica em que todos os ele-
mentos da natureza brasileira conju-
ram no proposito do deslumbramen-
to, da seducgao magnetica, da estu-
pefacgao ante a orgia louca de for-
mas, de cares e de luz.

Emquanto que o olhar da gente,
nesta terra carioca, necessity trans-
portar-se de legua em legua para
trocar o aspecto da paisagem, ja de
si imponente mas esparsa -- no Es-
pirito Santo soube a Natureza arru-
mar os accidentes pittorescos muito
perth uns dos outros, compondo
uma feira de paisagem, uma mantra
de palmeiras indescriptiveis, em que
se exhibem aos olhos avidos do tu-
rista tudo quanto a terra tem de bom
e de bello. Cambury, Gomprida, Man-
guinhos, Jeburuma, Pirahem, Nora
Almeida. Sua, Costa, Marataizes --
s5o verdadeiras maraxlilhas do ge-
nera praia; ao invez da magestade

E

tar

monotona das Brandes praias do Rio,
ha akio accidente imprevisto do
terreno, com o recorte caprichoso de
saas montanhas, com os mil e uin
reconcavos de suas bahias encantado-
ras. Estradas de rodagem abram-se,

em leque, da capital para o Inte-
rior e entio surgem as cachoeiras, as
cascatas, e as innumeras pontes que
passeiam maes precipicios. Maid dem
6 o rio pequeno, a serpear por entry
um verdadeiro tunel de cotindibas, in-
gazeiras, que disfargam, como narci-
sos, sabre as aguas ariscas da corren-
te; e uma fauna ornithologica
opulentissima voeja pda margem
do pequeno Rio, e ja n5o teme a
voz dolente do barqueiro, que
Fema cadenciadamente suas pranchas

pejadas de card. Ahi 6 o
grande rio, o Rio Dole, ou mar sem
sal em cujas aguas sombrias se es-
pelha o panorama de Collatina. Uma
ponte de setecentos metros, li-
ga as margens do rio colossal, no
panto de sua menor largura. Do
Vale de Canah5n de que se tem um

pallido esbogo no livro de Grata
Aranha -- tudo quanto se diga re
sume-se apenas na vontade de di-

E' belleza que transcende ao
aquarelista mats suave. E tudd isso
leva a gente a pensar numa carreira
de turismo pele Estado do Espirito
Santo, alardeando assam o que o
Brasil tem de bello. bem como der-
ramando nas areas do Estado aquelle
orgamento invisivel de receitas, o tu-
rismo, que enriqueceu a Franca e que,
desenvolvido, ha de enriquecer o
Brasil

zer
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0 Woz International
I)a paz anciosa f promessa do

desarmamento
C O N F L l-
C T O verifi-
cado durante BEZERRA

a primeira sessgo
plenaria do Congres-
so Pr6 Desarmamento velo p6r em
evidencia o estado de espirito da Eu-
ropa. A repercuss5o do choque entre
os nacionalistas, sympathicos ao ar-
mamentismo, e os extremistas verme-
Ihos, adversarios hesse principio, nio
podia ser mats impresionante. A ex-
citagao partidaria se manifestou pou-
ch antes da Carta Apostolica do Papa
Pio XI sabre a situag5o actual dos
povos, onde se alba um appello ao
pensamento christ5o do mundo: "E
vista que a desenfreiada competigao
de armamentos 6, sem duvida, por um
lido, efeito da rivalidade entry os
povos, mas, por outdo, causa de enter
mes despezas subtrahidas a economia
publica, coefficiente, portanto, e n5o
dos menores, da extraordinaria crime
actual, ngo podemos deixar de reno-
var aqui, uma opportuna advertencia
do mesmo nosso predecessor (Exhor-
tagao "Dds les debuts", I de agosto
de 1917) e nossa (Aloe. 24 de dezem-
bro de 1930 e carta ant. "Con vivo
piacere," de 7 de abril de 1922), la-
mentando que ngo tenha sido at6 ago-
ra attendida, nests sentido, com ardor
vos exhortamos, veneraveis irmaos,
que por todos os meios aos vosso al-
cance, pda palavra e por escripto,
vos empenheis em esclarecer as in-

:0
telligencias e abrir
os corag6es. " Ao
encontro dessas as-
ptraQoes, velo sem
duvida, o sr. Her-

riot, chefe dos radicaes socialis-
tas, ao accentuar que todos os
espiritos litres se achain, nests
instance, emfnenhados em acabar
com a barbaria immemorial da
guerra. O sr. Herriot axa uma theo-
ria moderns; o pessimismo fatalista,
a impaciencia da generosidade. Para
o sr. Herriot, as directrizes adopta-
das polos inspiradores do Congresso
se baseiam na cooperaQao dos povos
e na ordem juridica international. Os
inglezes, na sua singular concepgao
da vida, acreditam que a seguranga
nio p6de repousar sin5o na theo-
ria de reciprocidade. Ella deve ga-
rantir a integridade do imperio colo-
nial britannico. Os documentos mats
recentes tragam perspectivas som-
brias. Em eloquente artigo sobre os
perigos da paz, a margem da politica
armamentista na Europa, Francisco
Nitty examina o annuario militar da
Sociedade das Nag6es, donde extr6e
dados e liQ6es de um realismo angus-
tioso. No conceito de Nitti, poucos
livros produzem maior sensag5o de
tristeza, porque poucas obras apre-
sentam espectaculo de maid tragico
humorismo. O que o annuario refle-
cte, em ultima analyse, 6 o progres-
sive augmento das despezas militares

DE FREITAS



DA PAZ ANCIOSA A ' PROMESSA DO DESARMAMENTO 127

em todo o continente europeu. En-
tretanto, conselhos e assemb16as da
sociedade das Nag6es se reunem fre-
quentemente e quantos participate
desses debates "n5o cessam de exaltar
e glorificar a obra de Genebra." blas,
que tem revelado ao mundo a dtlra
logica hesse verbalismo, Apes o des-
armamento da Allemanha, da Bulga-
riia, da Hungria e da Austria, a Eu-
ropa mantem sob as armas mais ho-
mens que antes da guerra europ6a, e
applica em dollares, nos deus orga-
mentos, uma summa ainda mats ele-
vada que a que empregava em 1914.
anno de intense miiitarismo. E Nitti,
depots de observar que os quadros
dos officiaes de curse indicam a pos-
sibilidade de mobilisar Brandes exer-
citos, pols ties Estados classificados
de segunda ordem, a Polonia, a Tche-
coslovaquia e a Yugoslavia con-
tam agora mats officiaes que a
Allemanha imperial durante a
6poca do seu mais excessivo mi-
litarismo, analysa a situagao da
Belgica e da Suissa: "A Europa,
conclue o impavido universitario ita-
lia:no, ngo tem deante de si muitos
apnos para dicidir o seu destiny. ])e-
pois de 1935, as obrigaQ6es e as li-
mita96es impostas pelos tratados te-
rgo terminado e os vencidos tambem
se julgarao com o direito de armar.
se e fazed ouvir a sua voz.J ' Nitti 6

pessimista e julga que se a F'range
e a Allemanha n5o chegaram a um

acc6rdo sincere, pda equidade ou
pda justiga, surgirao outros proble-

mas a veneer, causa talvez de confli-
ctos fataes para a civilisag5o . Espiri-
tos obstinados e de certs sem gene-
rosid.ade sustentam que a America
nada tem a v6r com o equilibrio euro-
peu. Os fundamentos economicos.
juridicos e politicos da paz obede-
cem aos impulsos da consciencia uni-
versal. Por um solido e amplo sys-
tema de relag6es financeiras chegara
o mundo, nio a uma 6ra de estabi-
lidade perfeita, mas a um novo con-
tracts social, um contracto sem for-
mulas convencionaes nem imposig6es
de vencedores arrogantes a vencidos
humilhados. Na sua dole f ala de paz
e reconsideragao, Pio XI pediu aos
homens que procurassem esclarecer
a intelligencia e abrir o coraQao dos
politicos e dos industriaes do arma-
mentismo. Uma parte da humanidade
pensa que a aboligao dos instrumen-
tos de guerra conduzirg a paz. Mas,
outra parte acredita que s6 a pacifi-
ca95o dos espiritos levar4 o mundo
a uma phase de tranquillidade. En-
ganam-se, todavia, os que argumen-
tam, nos dais grupos, sem ter deante
dos olhos os graphicos exasperados
do annuario da Sociedade das Na-
G6es. A educagao militar da mocida-
de continua a ser atacada com violen-
cia. Os gaston dos exercitos, usinas e
forgas navies dominam todos os ou-
tros. A producg5o dos labpratorios e
aerodromos exccde gs previs6es maid
subtis. E as conferencias se succe-
dem, do tragico ao ridicule, at6 des-
cer, coma ha pouco, f purr aggressao
pessoal aos delegados. . .

l

d O divorcio na Hespanha

D
panhola, sobre as re- ladores da grande na-
]ag6es do Estado re- gao iberica desres-

EPOIS das me- publicano c o m a
didas votadas lgreja, 6 evidence
naCamarahes- H. SOBRAL PINTO que os mesmos legis-

l
l
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peitando, arrogance e audaciosamen-
te, o direito de propriedade das Con-
grega96es religiosas, nio demorariam
em zahir sabre a instituigao da fami-
lia, para abalal-a nos deus alicerces
fundamentaes, propugnando a admis-
s5o do divorcio em terras de Hespa-
nha.

vorcio a vinculo, o remedio necessa-
rio aos males que os affligem.

E' a eterna illus5o dos divorcistas.
Quando pleiteam, nas suas campa-
nhas, a adop95o desse instituto, fa-
zem-n'o sempre em name de algu-
mas infelicidades, que s5o indiscuti-
veis. Pensam, no seu sentimentalis-
mo desarazoado, que o divorcio, se
f6r mercado de difficuldades legaes
claramente estatuidas, s6 podera ser
utilisado de modo reduzido, e pecos
casaes, que meregam semelhante pro-
tecg5o .

Infelizmente, ahi este a experien-
cia de todas as nag6es para provar a
absoluta impl'ocedencia de tal es-
peranga .

Escrevendo em 1911 sobre o as-
sumpto, Planiol, illustre civilista
frances, e apologista do divorcio,
via-se obrigado a confessar: "0
numero dos divorcios seguiu uma
progressao mats ou menos cons-
tante. Em 1886 houve 2.950
castes; em 1888 ja subiram a 4.708;
depois a cia'a se elevou progressiva-
mente a 8.434 em 1902, a 9.860 em
1904 e a l0.573 em 1906.

Eis outras cifras que auxiliar5o a
precisar maid as ideas: sabre mil ca-
samentos celebrados estima-se que 28
se dissolvem peso divorcio. E ' uma
media gerd para toda a Franca...

A proporgao dos pedidos admitti-
dos pelo Tribunal, muito elevada
desde o initio, tende a augmentar
ainda: de 85% ella passe para 91%
em 1901, emquanto que para a sepa-
rag5o de corpos etta proporgao n5o
ultrapassa de 75%. Em Paris a ac-
cumulagao dos cason 6 tal que o di-
vorcio tends a se transformer em
formalRdade. Espantava-se, em De-
zembro de 1898, de se v6r o Tribu-
nal do dena decretar 98 divorcios
puma s6 audiencia; desde ent5o etta
cifra foi de muito ultrapassada; che-

O recente projecto, organisado pele
hlinistro da Justiga, Sr. Fernando de
los Rios, -nos da a me(aida exacta
desse novo flagello social, que nio
tardarf em invadir o organismo, ja
t5o comballido, do noble palz, que
foia bergo da intrepida Companhia
de Jesus.

O telegramma, que nos vem de Ma-
drid, assim resume as tendencies do
projecto, ora em discuss5o na samara
constituinte : "0 projecto estabelece
homo causal para completa dissolu-
gao do vinculo conjugal as seguin-
tes: o adulterio nio consentido pelo
conjuge que pedir o divorcio; a bi-
gamia; a tentativa do marido para
prostituir a mulher; a tentative da
mulder para corromper os prostituir
ns filhas ou a connivencia na corru-
PGao e na prostituig5o; o abandono do
domicilio conjugal por qualquer dos
conjuges durantes um anno sem moti-
vo justificado; o .mau tratamento; as
injurias graves; a conducta immoral
e vergonhosa de um dos conjuges e
que tome a vida insupportavel ao ou-
tdo; as molestias venereas contrahi-
das f6ra do casamento ou antes do
mesmo e que hajam fido escondidas.
Estatue mais o projecto que o divor-
cio n5o podera ser concedido sem as-
sistencia do conjuge responsavel"

Estas condig6es, que o legislador
estabeleceu para que possa ser de-
cretado o divorcio, mostram que os
actuaes organisadores da Hespanha
julgam que essa medida vae simples-
mente aproveitar aos casaes realmen-
te infelizes, que encontrarao, no di-
f

b
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gou-se a 270 num unico dia! Este
justiga a vapor torna-se temivel: co-
mo chegam os magistrados a exami-
nar casos que elves julgam por paco-
tes? Se etta estatistica n5o ]embra
os abuses do periado revolucionario,
o augmento constance do numera dos
divorcios n5o 6 memos inquietador
OS FACTOR DESAIENTIRAM DE llO-
DO O AIAIS CRUEL AS AFFIRBIA-
G6ES OPTIB[ISTAS DOS PARTIDA-
RIOS DA REFORR{A, que pensavam,
em 1884, que adds uma especie de li-
quidagao do atrazado ver-se-ia ditni-
nuir o numero dos divorcios, que se
fixaria numa cifra normal: elle n5o

diminuiu, mas triplicou. O poder le.
gislativo e o poder judiciario t6m
sua parte de responsabilidade nests
estado de cousas: textos muito la-

gos de um.lada, UMA JURISPRUDEN-
CIA llUITO FACIL DO OUTRO, EN-
CORAJAll UA{ blOVlbIENTO FU-
NESTO, mas do qual muitos espiri-
tos se regosijam pensand:o na re-

acgao inevitavel que elle prepay'a"

N5o serra possivel dizer, de modo
maid perfeito, quad infundadas s5o as
previs6es dos divorcistas sobre a ef-

ficacia do remedio que preconisaln.

O divorcio, na ]igao da experien-
cia, n5o 6 uma therapeutica de que
se aproveitam s6mente certos cashes

infelizes. A sua progress5o cons-

tante, e em proporg6es alarmantes,
mostra que elle 6 uma porta aberta,
por onde se esc6am todas as palx6es
desordenadas, cujo tumultuar ores
cente acaba por ameagar a estabili.-
dade social, com destruir a sua pe-
dra fundamental, que 6 a familia.

Maid ainda. Onde quer que se im-
plante o divorcio, a constitliig5o ails

novak familial se faz atravez de in=
clinag6es apressadas, porque, na hy-
pothese de insuccesso, o dtvorcio
p6de ser utilisado com pleno exits.

Esse mesmo Planiol, que defends
elsa institu.iQ5o, ngo potlde deixar

de escrever em 1915, na nova edigao
que deu do seu traballio : "Verifica-se,
cada vez maid, um phenomena ftl-
nesto: a s6 possibilidade do divoi '-

cio desune muitos lanes, que, sem

elle, permaneceriam unidos, ou, polo
ments, resignados; elle faz o ef-
feito de uma chamin6 de aspiragao
que chia uma corrente artificial.
Enfim, muitas pessoas se casam le-
vianamente, dizendo: se isto n5o der
bom resultado, divorciar-se-f"

E' toda esse experiencia, que os

actuaes dirigentes da Hespanha estio

a desprezar, completamente.
Imbuidos de ideologies revolucio-

narias, parece-lhes que respeitar to
das as instituig6es do passado, 6 fa-
lllar completamente a sua miss5o.

Partindo do presupposto de que os
actuaes males da Hespanha decorrem

dos institutes, que regeram at6 agora
a sua vida social e politica, acham
que 6 do seu dever alterar tudo que
encontraram estabelecido. Nio qui-
zeram se dar ao trabalho de separar
as arvores bias das arvores mas,

para, ap6s esse exame praiiminar,
estirpar as segundas, podando as pri-
meiras das parasitas, que se tinham
fixado no seu tronco .

Confundindo umps e outs'as, sob o
falco criterio de que judo quanto 6
velho n5o presta, entraram a hostili-
sar a familia indissoluvel, s6 porque

ella era uma instituigao do passado.

l
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A paz mundial
bl ti'abalho an- i. o dever de ladas as
tenor, susten- Potencias (s5o cstils
timos que o J. E. DE SOIJZA FREITAS as suas proj)das I)a-

mundo s6 obterf uma lavras), consiste em
paz estavel prepa- fazer causa commum
Panda-se para a paz. com o fim de preservar a paz pul)luca,

homo alcangar, por6m, este ob- i tr:tuqnl11idade dos Esiados, a in-
jectivo? A experiencia dos passados ;iol:tbili+lado do possuido por forge

tempos, diz Henderson no discurso a de tratados. Declarou elle s:'i ' o pre-
que alli nos referimos, 6 que nos es- cncliilnento dente ani o d.'vcr cle to-
clarecerf sobre a politica a seguiT ' das as Potencias torque, no seu modo
para consolidar a paz no munclo. de dizer, as nag6es da Europa n5o
Entra. entgo. elle a examiner as cau- formavam senio uma unica familia
sas que t6m tornado tgo precaria a Um s6culo mais tarde Lord Salus-
paz internacional. bui'y, ao inesmo tempo Primeiro Bli-

Dois factor predominaram nas re- nistro e Secretario do Negocios Es-
lag6es entre os povos da Europa, an- ti'angeiros da Inglaterra, definia
tes da grande guerra. "0 primeiro 6 a esse mesma ideia, dizendo que a
politica do Equilibrio das forges. O acgao federada da Europa, a que se
segundo 6 o Concerto europeu. Entl'e dora o absurdo nome de Concerto
elves se moldou o curso da histoi'ia europeu, era "a unica esperanga de
diplomatica e se determinou a evo- escapar do perenne terror e da ca-
ll!g5o das relag5cs internacionaes du- lamidade da guerra, da constants
dante uln s.eula antes da guerra". E press5o das sobrecargas de uma paz
disses factor f&z Henderson o seu armada, que abatem os espiritos e
pt)nto dt I)ai'tina. toldam as pel'spectivas de todas as

Inicialmente explica o que essay nag6es da Europa"
duas express6es significam. Henderson acha admiraveis em si

"A llolitica do Equilibrio das fol '- mesmas as concepg6es do Equilibrio
gas foi il sc-'iT\t.] homo se seguc por das forgas politicos e do Concerto
Gladstone num discurso .ia Cantara europeu -- uma proclamava a su-
nos Commune € n 1870: O fido delta premacia do interesse collectivo so-
politica 6 o commum inleresse con- bre a desmesurada ambig5o do as-
tra o desmesurado engrantlecimcnto gressor individual; a outta pregava
de qualquer Potoncia. Foi l<aunitz. um mecanismo de acQ5o commum pa-
que cra Blinisti'o dos Ncqocios Es- ra mantel a paz publica.
trangeiros da Austria pele fim do s6- Concorde Wendel'son em que am-
culo dezoito. quem primeiro ]an(r;u bas essay concepg6es falharam com-
a ideia do Concerto euro])eu. Em pletamente em 1914. No seu enten-
1791 deu elle instrucQi5es aos ejn- der, por6m, as causes dessa fallen-
baixadores inlperiaes nas lift)lcipaes cia devem ser buscadas ngo nas ideias
capitals da Europa i\purl exp$rem mas na maneira de sua applicagio.
aos Governor lerante os qt:tes este. O Equilibrio politico foi, no ulti-
vam acre.ifta].w a sua do-ttl':na nova, mo quartet do XIX s6culo, abastar-
e. quasi .se p9rlc dizer, caFdrtct'istica dado pda competigao dos armamen-
de uma 6poca -- a doutrina de que tos entre as Potencias. Today as ten-
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tativas para p6r c6bro a esse com-
petigao f6ram em puja perda.

Quando ao Concerto europeu, des-
de logo se transformou em um memo

de suppi'imirem as Brandes na96es
da Europa as liberdades dos outros
povos. O systema de congressos eu-
ropeus, que surgira apes as guerras
napoleonicas, teve que sei ' abandona-
do. Lord Castlereagh, Secretario bri-
tannico dos Negocios Estrangeiros
inlaginara delles fazed uln Conselho
permanente para a discussgo dos pro-
blemas europeus, a medida que surgis-
sem, e pensara que o contacto entre
os estadistas levaria a uma politico
de coopera95o e de paz. O desap-
parecimfento do systema de congres-
sos em 1822 esvaiu esse sonho.

Ap6s elsa falha tentative de uma
congregaQao dos povos em um compo
consultivo permanente realizaram-se.
6 certs, congressos e conferencias.
algumas vezes com pequenos inter-
vallos; mas coda um convocado para
um casa determinado, e dissolvido as-
sam que resolvido esse casa .

Para Henderson, pols, a causa fun-
damental da faljenqia do Concerto
europeu esteve em que elle n5o se

fundara em "nenhuma concepgio de
cooperaQao 'constructive" ; era "um

instruments I)ara solver difficulda-
des, para resolver contendas quando
surgissem, para mantel a tr69ua ar-
mada entre as nag6es pelo maier
puzo possivel, para adiar um confli-
cto que coda qual estava crente de
que deveria rebentar um dia.)I

A guerra de 1914 nasceu fundamen-
talmente dente estado de espirito e
velo demonstrar que o inundo preci-
se organizar-se para a paz.

Segundo henderson uma estructu-
ra estavel de uma paz na Europa
requer o seguinte: "Primeiro, um real
equilibi'io de forma tem que ser res-
taurado, um equilibrio que genuina-
mente garanta ao interesse commum

prevalecer contra o desmesurado en-
grandecimento de qualquer Potencia
aggressora, um equilibrio que para
esse fim precisa assentar, ngo no
equilibrio instavel da competigao dos
armamentos, mas justalnente no oppos-
to, no desarmamento, na fiscalizagao
dos armamentos por acc6rdo interna-
tional acceito por membros da codi-
munidade international dos Estados .
DeverA ser um eqnilibrio que tire
o seu poder e a sua solidez n5o da
forma, mas do respeito aos tratados,
da adequada protecgao contra o ag-
gressor, do devido respeito aos di-
reitos das na96es mais pequenas e
de uma justiga imparcial assegurada
is minorias raciaes dentro dos va-
ries Estados. Segundo: dever4 ser
criado um mecanismo permanente que
tome effectivco um real concerto das
Potencias e que para esse fim cumpre
fundar-se em uma tentativa conscien-
ciosa e resoluta de erigir uma coope-
ragao constructiva, de promover to-
todos aquelles interesses que sio com-
muns a humanidade"

Mostra-nos, entao, Henderson que
com a criagio da Liga das Na96es e
a elaboragao do respective Pacto, o
qual constitue parte integrante de
todos os tratados de paz celebrados.
a Conferencia da paz de Versailes
procurou satisfazer essas condig6es.
A criagao da Lira das Nag6es, diz
elle, foi uma acQ5o definitiva para
assegurar a solu95o pacifica de con-
tendas e para consolidar a paz no
mundi. O Pacto da Liga das Nag6es
assegurou um concerto das Potencias,
que encorpora instituig6es political
permanentes, promptas para qualquer
chamado nos momentos de crime. fun-
dadas numa constituigao escripta, e
com uma base commum de acg5o
numa lei acceita e na ideia de re-
pressao g guerra.

Essay instituig6es foram imagina-
das peso Presidente Wilson com bas-
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tante sapiencia e largueza de vistas.
Ngo as quiz elle sujeitar a regras,
por demais rigidas. Deu-shes bas-
tante elasticidade para n5o correrem
o cisco de ser desde logo rejeitadas
e para puderem gradativamente ser
melhoradas, a proporgao que a men-
talidade internacional fosse progre-
dindo e se fosse adaptando 6 ideia
nova de um trabalho constructive
em favor da paz.

Hendei'son salienta que o Facto da
Liga das Nag6es, obedecendo a essa
orientag5o, kinda previu circumstan-
cias em que o recurse a guerra serra
permittido. "Os deus autores acharam
em 1919 que os Governor n5o esta-
vam completamente promptos para
banir toda forma de guerra particu-
lar; foram, portanto, at6 aonde po-
diam it no seu intents; hiram-se
obrigados a deixar alguns "hiatos",
mas em doze annoy que decorreram
desde que findaram a sua okra essay
lacy'nas foram gradativamente pre-
enchidas. Em seguimento ao Pacto
da Liga existem hole os Tratados de
Locarno, o Pacts de Paris, o Alto
gerd, a Disposig5o facultativa, etc.,
todos os quaes visam effectivar a
prohibigao do direito de it at6 a
guerra uma parte da propria estru-
ctura do edificio da paz do mundo"

Os tratados de Locarno foram ce-
lebrados a 16 de Outubro de 1925 e
s5o em numero de cinco, annexes ao
pi'otocollo final da Conferencia de
que resultaram. No primeiro desses
trataclos, conhecido pele nome de
Panto do Rheno, a Allemanha e a Bel-
gica e a Allemanha e a Franca se
comprometeram a em faso algum re-
corder i guerra; acordaram tambem
em solver today as subs (iuest6es por
melds pacificos. O Pacts de Paris
(Panto de Briand-Kellogg), concluido
a 27 de Agosto de 1928, levou ainda
mais longe a obra benemerita da eli-

minagao da guerra. Por elle sessenta
Governor solennemente condemnaram
o recurso a guerra homo meir de
solucionar os conflictos internacio-
naes,, a ella renunciaram completa-
mente como instrumento de politica
nacional nas suas rela96es mutuas, e

em absolute se obrigaram a somente
resolver os deus conflictos pecos
meios pacificos. A Disposigao facul-
tativa d6 Estatuto da Carte perma-
nente de JustiGn international su-
jeita todo ]itigio de natureza juridica
a esse tribunal internacional. O
Acto gerRI para a solugao pacifica
dos conflictos internacionaes, ado-

ptado Bela Assemb16a da Liga das
Nag6es, na sua sess5o de 26 de Se-
tembro de 1928, prescreve a conci-
]iagao para resolver todos os litigios
de qualquer natureza que n5o tenham
podido ser decididos Bela via dil)lo-
matica, e preceitua a solugao juri-
dica do julgamento pda Carte per-
manente de Justiga internacional, das
controversial de natureza juridica e
tambem a decis5o de tribunaes arbi-
traes especiaes em todos os icasos
que n5o possam ser resalvidos pelos
meios anteriores .

Podemos accrescentar a eases autos

proscritores da guerra outros pura-
mente alnericanos. Da V Conferen-
cia panamericana, reunida em San-
tiago do Chile, resujtou o Ti'atado
para evitar ou prevenir conflictos
entre os Estados americanos (Con-
veng5o Gondra, firmado a 3 de Alain
de 1923, no qual os Govei'nos con-
tratantes condemnaram a paz arma-
da, que exaggera as forgas milita-

res e navaes a16m das nccessidades da

seguranga interna e da soberania e
independencia dos Estados, e polo
qual se comprometem a sujeitar f
appeciaQao de uma Commiss5o In-
vestigadora toda quest5o que, por
qualquer causa, se suscitar entre el-

l
l
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les, e que nio liver podido ser re
solvida pda via diplomatica Rein

submetida a arbitramento em virtu-
de de tratados existenfe$. A VI Con-
ferencia panamericana, de Havana, em
uma resolugao adoptada a 18 de Fe-
vereiro de 1928, considerou toda
guerra de aggress5o coma illegal e,
por conseguinte, prohibida, por ser
ium crime contra a humanidade, e
decidiu que todas as na96es da Ame-
rica deveriam empregar meios paci-
ficos para obter a solugao de sous
conflictos, attendendo-se a que, para
realizar a justiga e o bem ester ge-
i'al, devem elias ser inspiradas pda
solidariedade e pda cooperag5o,
cooperagao etta cujo major ol)s-
taculo 6 o uso da violencia.
e attendendo-se a que ha con-
flictos internacionaes, poi ' mais
graves que sejam, que n5o compor-
tem uma solu95o pacifica, se assim
o desejarem as panes contendoras.
De 10 de Dezembro de 1928 a 5 de
Janeiro de 1929, esteve reunida, em
\Nrashington, a Conferencia. interna-
tional americana de concilia95o e ar-
bitragem, da qual resultaram a Con-
venQ5o gerd de conciliaQao interame-
ricana e o Tratado gerRI de arbitra-
mento interamericano. Obriga a pri-
meira a submeter a processos de
concilia95o ladas as controversial
entre as nag6es americanas, para so-
!ucionar as quaes tenha fail)ado a
via diplomatica. Presci'eve o segundo
o arbitralnento para today as contro-
versies de caracter juridico, que {t
via diplomatica n5o tenha consegui-
do resolver

Esse aspiragao in'ecusavel para ba-
nir o recurse iguerra, concretizada
ein actos internacionaes obrigatorios,
mostra a evoluQ5o gradativa da men-
talidade internacional. O progresso
do espirito da humanidade, no senti-
{lo de se acloptarem plenamente os

meios pacificos de solugao das con-
troversias internaciona=s, sobretudo
se patenteia na maier confianQa que
os Estados v5o actualmente deposi-
tando na Liga das NaG6es, cuba auto-
ridade e cujo prestigio crescem in-
cessantemente.

Verifica-se na sociedade interna-
cional dos Estados o que se tem pas-
sado nas sociedades nacionaes. Tem-
po house, n5o muito distante, em
que os cidad5os tinham que fair ar-
mados a rua para se defender e fa-
ziam justiQa pdas proprias m5os,

porque, sends fracos e inadequados
os recursos a lei, ninguem nelles ti-
nha confianga. Adquirida aos pou-
cos elsa confianga, a mentalidade
mudou e todos hole recorrem aos
processes da justiga publica. O mes-
mo se este verificando na sociedade
dos Estados. A mentalidade interna-
tional este mudando, e dessa mudan-
ga tem resultado o augmento de au-
toridade da Liga das Nag6es e, por
via de consequencia, num circulo vi-
cioso, o seu aperfeigoamento progres-
sivo. Nos primeiros annoy de exes..

tencia da Lila, diz Henderson, "os
Governos das maiores Potencias re-
httavam em submeter as suas con-
troversial aos tribunaes da mesma.
Hole, logo que surge uma divergen-
cia de importancia mats que trivial,
os Governos, sem um moments de
hesitag5o, pensam no auxilio que Ge-
nebra shes possa dar. Esb proximo
o dia, se 6 que realmente ja ngo
chegou, em que deja inconcebivel que
uma nagao recuse submeter as suas
pendencias ao Conselho ou a deci-
s5o da Carte permanente. N5o ha
inuito tempo ainda os Estados recu-
savam at6 mesmo consentir na me-
diagao de qualquer entidade estra-
nha gs desavengas que pudessem ter,
e julgariam natural justificar essa
recusa allegando que a sua honda esu
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lava envolvida. Hoje, o pl,iilleiro di-
ctame da honda nacional 6 que as
obrigag6es juridicas cle um Estado
t6m quc ser cumpridas, e que, em
casa de duvida, uma justiga impar-
cial determinari o que dove signi-
ficar o preenchimento dessns obri-
gag6es juridicas"

Para Henderson o augmento de
prestigio da Liga das Nag6es ainda
se evidencia no desenvolvimento do
que elle Ghana "o denso de commu-
nidade entre as na96es do mundi"
"Dentro da Lila, as nag6es comeQa-
ram a sentir que s5o realmente pa-
nes de uma grande Sociedade cujos
membros se encontram unidos I)or
lagos de obrigaG5o social. N5o ha
melhoi ' illustra95o da transformag5o
a que me refiro do quc a que se v6
no capel que representam dentro da
Lila as pequenas Potencias eitre os
sous membros." Reinemora elle. en-
tao, coma no primeiro projecto do
Pacto apenas se admittiam no Clon-
seho as gi'andes Potencias; homo as
pequenas na96es peitearam a sua re-
presenta95o, conseguindo-a afinal. A
experiencia velo provar que as pe-
(luenas nag6es podein exel'cer uln pa-
per muito util e muito importante.
at6 mesino nos assumptos em que as
Brandes Potencias s5o interessadas. E
este facto quito tem contribuido.
mats talvez que qualquer outdo, para
fornecer a Liga os elementos de per-
manencia e autoridade de que neces-
sity para consolidar a paz no munro.

N5o ha duvida que a Liga das Na-
90es e um organismo ainda deficien-
{e' em via de evolu95o -- in fieri,
coma miriam os escolasticos. Os sous
resultados, pelo que i'espeita a oi '-

ganiza95o da paz, n5o oferecem tal-
vez illus6es muito r6seas; ]nas, af-
firms uma opini5o autorlzada rl).
dadas as condig6es prcsentes do di-
reito internacional e consider ando

(lue o mundo, con:o sc expressitria
Alussolini, 6 ainda "um niundo de lo-
bos", os i'esultados conseguidos sgo

os umcos que era possivel alcangar.
Ninguem porte negar que a tcchni-

ca odierna para difficujtar e elimi-
nar a guez'ra teh feito reach progres-
sos, gobi'etudo na constituiQljo de uui
organisms estavel, quc veil substi-
tuii o velho systelna (Jo equilibrio
das forges. "A actividade diplonia-
tica encontra hoje na Lila das Na-
g6es um poz)to de convergencia e dc
cool'denagio dos esforgos director
para a organizagao hai'monica da
vida internaciona]. Entretanto, no
decenio ja decorrido da sua vida,
o Instituto genebr6s preston algum
serviQO a causa da paz. Os ti'atados
de Locarno, os pianos Daxves e
Young, os trac)a]hos (]os sous orga-
nislnos tcchnicos, o desenvolviincnto
da arbitragem internacional sio fa-
ctor que s6 ulna .hostilidadc ccga-
mente obstinada poderf deixar de
apreciar." "Pio XI, gusto avaliador
dos acontecimentos, alludindo ao tra-
tado de Locarno, n5o se continha
que se nio comprazesse, no Consis-
torio de Dezembl'o. de 1925, polo ca-
nlinho percorrido na via da paz." (1)

E' pl'eciso n5o esquecci ' que a okra
da paz mundial 6 uma obra gigan-
tesca. Ella exide uma adapta95o da
mentalidade intelnaciona] que s6
lentamcnte se vai fazendo. Ella este
linda em embryao. A sua evolu95o
I'ar-se-i grndualmente, como a de to-
ils as cousas grandiosas. Para o
$eu 6xito, devem convergir harmo-
nicamente as forges con)binadas dos
Estados, das associag6es, das clas-
ses, principalmente as classes supe-
riores, e, sobretudo, as forges moraes
e religiosas. E ' das virtudes moi'aes

(1) "La Cliviltf Cattolica", de 15-11
1930, P6g. 29.
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e ieligiosas quc depcndenl a resis-
tencla e a grandeza dos povos. Del-
tas det)endera tambem a ordem ua
grande Sociedade dos Estados, da
qual resultarA o reinado da paz no
mundi, porque a paz 6 o fructo de
uina planta a que Santo Agostinho
chamava a ordem; Paz est tranquil-
litas ordinis. S6 no reinado da or-
dem e da paz se podem desenvolver
as virtudes sociaes, sobretudo a jus-
tiga, indispensaveis em qualquer
agrupamento humano -- f amelia, syn-
dicates. communal, Estados, Socie-
dade international dos Estados --,
pai'a quc o homem se possa desen-
volver plenamente e attingir os deus
fins .

luz-se mister que as Brandes vir-
tudes moraes e religiosas, que encon-
tram uma conte inexhaurivel e peren-
ne no Evangelho, venhani a discipli-
nar as relag6es cnn'e os Estados.
Essas virtudes se plasmam essen-
cialmente na escola e na familia. E '
preciso imbuir das luzes evangelicas,
a pouch c pouco, a humanidade, fa-
zed peneti'ar a moral de Christo no
dircito das gentes, internacionalizar
o Evangelho (1), principalmente num
momento em que se vai elaborando
ucla nova ordem international .

Nio nos desanimem as difficulda-
des que se antep6em a okra grandiosa
da paz. Nio declaremos illusorio e
chimerico o estabelecimento entry os
povos de "rela96es inspiradas nio
s6 no espirito de justiga (que 6 pro-
priamente humano) senio tambem
no espirito de paz (que 6 propria-
mente diviho)". (2) E permitta-se-
nds concluir com estas admiraveis
palavras de f6 do Bario Deschamps.
na sua immortal "Nlemoria is Po-
tencias sobre a organizagao da arbi-
tragem internacional", apresentada
eM 1895: "Quando os Estados ousa-
I'am qualquei ' cousa grandiosa na nr-
dcm do progresso gerd, taro 6 que
nio tenham visto applainarem-se fi-
nalmente os obstaculos que se oppu-
nham a principio ao seu magnanimo
enlprehendimento . LanQando-se re-
solutamente nas con'entes vcrdadei-
ras do progresso humano, succedeu-
Ihes por vezes sentirem-se apoiados,
estimulados e como que guiados por
um poder super;or, que augmenla, em
dada passe que df a civilisag5o."

l

(1) "La Civilt4 Cattolica", dc 15-
Vl-1929, pag. 521.

(2) Idem, idem. 'q

A lula das candidaturas nos E. Unidos
S Republicanos
parecem estar
e m perfeita JOAO

harmonic pols ape-
nas o Governador
Pinchot, da Pennsylvania, age de ma-
neira a suggerir que talvez esteja nu-
trindo esperangas de conseguir a sua
nomeaQao e vir a ser o candidato of-
ficial do partido, no cano de se de-
cidir que a re-eleigao de Hoover ' deja

quasi impossivel.

0
Nas linhas adversas,
por6m, reina gran-

PRESTES de actividade e o en-
thusiasms 6 de tal or-
dem que ia se espera

para )'largo mats um messes brilhantes
c I uidosos torneios, caracteristicos de
todtis as i'euni6es dos Democraticos,
para a escolha do campeao que deveri
disputar, em nome dos seus princi-
pios e em defesa da sua plataforma,
o supi'emo cargo da Nag5o.
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Se bem que at6 agora nenhum dos
Brandes capit5es tenha ainda desmas-
carado as suas baterias, nem por isso
podemos deixar de comprehended
que centos autos significativos e de
grande alcance politico comegam a
revelar qual Tiff a ser a attitude del-
les no momen.to opportuno.

O unico gesto positive que at6 hole
se registrou, foio do Sr. Owen D.
Young, Chefe do Consellio Director
da General Electric, que cathegorica-
mente declarou n5o acceitar convite
album nem permittir que se inclua
o seu nome em qualquer das chapas
que se est5o preparando. Clnmo, po-
r6m, continuasse a corner com tei-
mosa insistencia o boats de ser elle
o "az" com que o Directorio Central
contava para resolver as perigosas
disseng6es partidarias, o grande fi-
nancista escreveu uma carta ' abprta
a Hubert Lee, Redactor Chefe do
"Dixie Business", de Atlanta, Geor-
gia, confirmando o que jf havia alito
e terminando cam essay phrases:

"Ngo tenho o mellor intuito ou de-
sejo de me metter na politica nem
ambiciono ou pretendo pleitear numb
eleig5o qualquer cargo administrati-
vo da minha Patna. Procuro apenas
servil-a na altura das minhas f organ,
pda unica maneira em que p6sso
ser-the util, into 6, pele exercicio
consciencioso da minha profiss5o,
cujos segredos ha muito eu me es-
forQO por comprehended e desvendar,
buscando, ao mesmo tempo, aperfei-
goar-me, dada vez mats, nns conheci-
mentos que nella vou adqtiirindo;
Laments que o publico se recuse a
acceitar as minhas declarag6es for-
maes e continue a n)encionar o mcu
nome homo o de um dos provaveis
c2ndidatos em !932. Eu disse o vcF-
dade, o povo n5o quer acreditar.
rica assim provado, a16m de t!!do,
que eu n5o servo para assumir t\s

r6deas do nosso governo, pong um
dos lnais importantes attributes de
um bom Presirlente 6, nio s6 o de
dizer a verdade, mas sobretuilo, o de
dizel-a de tal forma que ninguen3
p6ssa della duvidar!"

Perante uma affirmag5o tio sin-
cere e peremptoria 6 provavel quc c
Rome de Owen D . Young deja defi-
nitivamente eliminado da vista que o
Directorio pretende apresentar aos
delegados reunidos na proxima con-
g5o do partido.

E' curioso observar-se a luz de
publicidade que envolve neste mo-
mcnto a sympathica e combativa fi-
gura de Ritchie, o homem que go-
verna o Estado de Maryland pda
quarta vez, em termos consecutivos.
Nos principios da segunda quinzena
de Novembro, a reportagem notou que
Albert Clabell Ritchie chegava a Nova
York e pressuroso se dirigia ao Em-
pire State Building, subindo inconti-
nente ao 32' andar. Se o leitor kinda
nio o saba diremos ser ahi onde sp
acha installado o quartel general
das forgas capitaneadas por Alfred
E. Smith e John Jacob Raskob. A
conferencia entre eases tees vultos
de destaque nas columnar da demo-
cracia, durou duas horns e, ao zahir
para falar na Academy of Political
Sciences, o Governador de Blaryland
tinha nos labios um sorriso feliz,
apertou a m5o dos jornalistas, acce-
ded com bonhomia aos pedidos de
photographos e declarou que nessa
reuni5o amigavel a palestra versira
apenas sabre as possibilidades que o
partido teria de obter uma grande e
esmagadora victoria no anno proxi-
mo vindouro. Mas mats tarde, num
jantar que Ihe foi offerecido pele
War Industries Board, o formidavel
"leader" dos Democraticos, Bernard
Rlannes Baruch, -- ou Berney, como
6 conhccido na intimidade, -- offe-

i'eceu-]he o ]ogar
do para uso exalt
tes da Republica
foi interpretada c
formal de Baruch
sensagao nas file
Hall. No dia sega

para Pittsburgh,
confer encia da t
de Carv5o Bitum
judo isso, o seu
abertamente aitad
forllJativos, coma
provavel candidat
cos no pleito que
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trindade Smith-R
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e Illinois, procur
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i'eceu.Ihe o logan de honda, i'eservan-
do para uso exclusivo dos Presiden-
tes da Republica. Elsa homenagem
foi interpretada condo uma prom6ssa
f ormal de Baruch e causou profunda
sensagao nas fileiras do Tammany
Hail. No dia seguinte Ritchie partia
para Pittsburgh, afim de presidir a
conferencia da Uniio dos Alineiros
de Carvgo Bitulninoso. A ' vista de

tudo ipso, o seu name passou a ser
abertamente oitado nos centros in-
fornlativos, coma sends o do maid
provavel candidato dos Democrati-
cos no pleito que se approxima.

Nio deixa de causal surpresa o fa-
cto de que Franklin Delano Roose-
velt, governador de Nova York, o
mats popular e o mats influente de
todos os "leaders" da democracia,
n5o deja designado por unanimidade
para dirigir os seus partidarios e ]e-
val-os a victoria, tomando de assal-
to a "Casa Bianca". Dizem, por6m,
que uma forte corrente de antago-
nismo, tends a sua frente a temivel
trindade Smith-Raskob-Baruch, con-
tando com o apoio do principal ele-
mento de Massachusetts, Ne'n ' Jersey
e Illinois, procura derribar a sua
candidatura e minas o seu prestigio,
pdas ties raz6es seguintes:

1) -- Elle 6 muito "secco" para sa-
tisfazer aos anti-prohibicionistas ;

2) -- E ' muito radical na questao
do aproveitamento das quedas d'agua;

3) -- N5o se tem mostrado o bas-
tante firme nas quest6es economicas
que tanto preoccupam a opiniao pu-
blica de todd o mundo .

Jf ha algum tempo que se nota nas
fileiras democraticas essa opposig5o
crescente g politico e hs ideas de
Roosevelt. O governador Ritchie,
tenaz inimigo da lei de abstinencia, li-
beral e independente, parece $er o
homem talhado para servit ' aos dis-
sidentes na luta que se vae encetar

O plano de campanlla parece indi-
cai' o seguinte: Ritchie seri api'esen-
tado a convengao e teri o apoio ne-
cessario pai'a conseguir uns canto e
cincoenia votes. Estes, somnlados aos
que naturalmente ficar5o distril)uidos
entry ]Jomens de menor importancia,
mas pan'ocinados pecos estaclos de
que sio filhos, bastario para se evi-
tar que Roosevelt deja nomeado ao se
procgder a primeii'a votagao. Dalai
em diante serf muito facil aos ca-
pitaes colligarem os elementos adver-
sos e induzil-os a concentrarem deus

votes no homem que se opp6e ao
Governador de Nova York. E ' bem
possivel que Ritchie obtenha a maio-
i'iQ precisa para a nomeagio, o que
nio seri nada mio para o partido.
Blas uma sousa 6 certs: com a sua in-
fluencia elle deters a marcia trium-
phal de seu collega de Nova York e
evitarf uma decisio inynediata por
parte dos delegados. E ' de semelhante
situagao que os proceres esperam
tirar o maxima proveito, pols na hy-
pothese disso succeder talvez shes
sega possivel induzirem Roosevelt a
buscar um accordo promettendo co-
der em centos pontos aos deus adver-
saries, afim de obter os votos que Ihe
faltario para a victoria da sua candi-
dature. Mas se elle preferir a derro-
ta a concoi'dar num ajustc, ent5o o
nome de Newton Diehl Baker. o an-
tigo ministry da guerra do gabinete
de Wilson, serf langado coma o de
um candidato de conciliagao e o pro-
blema ficari resolvido a inteira satis-
fagao daquelles que o estio epgen-
drando .

Neste meir tempo, por6m, Franklin
D. Roosevelt continua em Albany,
impavido a trabalhar no cumprimen-
to de deus deveres, sem mostrar a mi-
nima preoccupag5o sobre as intrigas
que se tramam por detraz dos basti-
dores da politico. Alguns de deus

l
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amigos foraln pedir-the para que elle
entrasse abertamente na campania,
emprehendendo desde ja e apresen-
tando medidas e ideas de caracter na-
cional, afim dc poder assim consoli-
dar de uma vez a sua posiGao. Elle,
por6m, recusou-se, declarando que
estava por demais occupado com o
servigo do seu Estado e que nio po-
rtia pensar poi ' emquanto em outta
causa que ngo fosse a solugio dos
prementes problemas que enfrentava
na sua administragao.

No emtanto, puma entrevista que
conceded a Reymond Clapper, da

United Press, elle teve occasiio de
dizer que: " o commercio nio tend
causa alguma para recear ou temei '
a eleigio de um Denlocratico a Presi-
dencia da Republica"

Por emquanto, por6in, a grande
guerra poli8ica acha-se limjitada is
pequeninas escaramugas de reconhe-
cime1lto, que carecem de importancia
real. Em hlargo de 1932, ap6s a con-
veng5o dos partidos e a apresentagao
official dos candidatos respectivos 6
que comegarao as verdadeiras hosti-
lidades e servo feridas as batalhas de-
cisivas .

O doconnal do fascismo
CELEnRAGKO a 24 de outubro
do mono anna da marsha sobre
Roma e do advento do fascis-

nlo ao poder foi caracterisada, con'u
!n'cce(]entemente, !lela inauguraQXo
cle obras publican executadas no
curse do arno. Apezar das difficul-
ula(Tes da crime econotnica mundial e
das inevitaveis iepercuss6es em tod'ls
IJs paizcs, o\ indices de rf'alisag6es !!o
ando IX do regimen fascista attes'am
o rvthmo intense (te nctividade e de
trabalho no campo das obras publi-
can. As masses nutnerosas de op 'ra-
I'ios, empregados nos vitstos pianos de
construcg5o e nos grannies prograrr--
mas tle rnclhoramentos e de realisi-
Q6es uic utilidadc gerd, circumscre
vem a liinites normaes -) phenomena
da desoccupagao, cll;as proporQfi.'s
nmeagadoras constituent conte pei'llxa-
nente da inquietag£io e incerteza rlo:i
demais paizes. O regimen corporati-
vo. i11tegranrio no Estatlo toclas as
energies de producgao Q de trabalflo,
fazendo participar do poder governa-
tivo patr6es e operarios em egualda-

de juridica, instituindc orgams tech-
nicos e conselhos de economia tcndc

A por fim o equilibrio e harmonic. dos
interesses em face do interesse su-
prenlo da nag5o, responds em can-
oe!)Q:io e eln realisagao effectiva is
necessidades complexas da vida mo-
derna sem as deficiencias dos pi'in-
cipios collectivistas nem a impoten-
cia e pl'ecariedade das illus6es libe-
raes. A intima solidnriedade enh'e
os factores da producgao e a com-
nlunidade de interesses entre as diver-
sas cathegorias sociaes reforgam e
solidificam coma um todd organico
e compacto a construcgao do estado
corporativo .

As obi'as publican inauguradas of-
ficialmente a 28 de outubro, sob a
gestfo directs do $finisterio do I'ra-
balho, ascen(Xem a oifra impressio-
nante de 2.000, orgadas em mais de
dais bilh6es de }iras e comprehen-
dendo trabalhos de constiucg5o, hy-
giene, escolas, communicag6es, sanea-
mento e de cal'acted economico. O
levantamento do Palacio da Aeronau-
tica, do Palacio da Estatistica, o lan-
gamento de grannies tonelagens come
o Rex e o Conte Savoia, a execugao
do plano de construcgao naval e da

f
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armada berea dispondo dos desti'o-
yei's mats velozes do mundo e das
maid perfeitas machinas de aviagao,
dem de outras obras de particular '
importancia, nio estio comprehendi-
das nas estatisticas levantadas peso
hlinisterio do Trabalho .

A distribuigao pdas Brandes zones
territoriaes das obras ultimadas ao

ando IX 6 a seguinte: -- Italia Sep-
tentrional 629 obras publicas, 667 mi-
Ih6es de bras; Italia Central -- 565
obras publican, 520 milh6es de bras;
Italia Bled'idional e llhas -- 884 obras
publican para 842 milh6es le bras. A
repartig5o de trabalhos e creditor em
todd o Reins evidencia que foram
aboliclos na Italia fascists os privile-
gios e preferencias regionaes e extin-
cto o costume parlamentar de obras
de caracter eleitoral com que se or-
navam nos programmes de partido
ou nas plataformas de governo os as-
pirantes ao Toto popular

As obras ultimadas, salientando-se
a autoestrada Bergen)o-Brescia, o
tronco occidental considerado a maid
bella estrada panoramica da Europa,
Pol'to ]bfarghera, canal navegavel
Pisa-Livoi'no, linha litoranea da Ca-
[ab!'ia, ]itoranea adl'iatica entre Pu-
glia e Abuzzo, troncos ferroviarios na
Sicilia, acqueducto do Siena, canaes
i3avegaveis, macias commerciaes, gru-
pos de estradas e bonificaggo do solo,
abertura de })orton, resgate de terras

ao abandono, obras hedi'aulicas e nas
montanhas, obedecenl a um plano
systenlatisado de conjuncto e se des-
tinam a potenciar e a valorisai' a eco-
nomia italiana.

O deficit da balanga commercial
entre a importagao e a exportag5o
foi i'eduzido nos primeiros nave me-
zes do corrente exercicio de cerca de
dots bilh6es de bras. No mez cle ou-
tubro ja houve excetiente das expor-
tag6es sobre as impoi'tag6es. O Ban-
co de Italia disp6e em reserve me-
tallica de uma cobcrtura de 53,44,
superior, em consequencia, 13,44% 4
cobertura legal de 40qo exigida pelo
padrao ouro. A posig5o monetai'ia da
Italia, tends cm considerag5o o pe-
queno volun\e de bras existente no
exterior, os gl'andes lnelhoramentos
da balanga commercial, os debitos
reduzidos a curto praso e a inflexi-
bilidade politico de economia e de
deflacgao do regimen, pode ser repu-
tada entry as maid solidas do munro
e a sua estabilidade e seguranga foi
ha pouco officialmente proclamada
pele Banco Internacional de Ajustes.

A somme de trabalhos e de reali-
saQ6es, no campo da economia e da
producgao, com que o regimen fascis-
ta encerrou o balango do anno IX,
colloca a ltajia num pasta de pro-
eminencia e de expansao da sua vida
civil e economica a que nenhuma ou-
tta nagao pode disputar -- 1. f.

l
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# O combats ao "ogualitarismo"
na Russia sovietica,

C A ll P A-
N H A sys-
tematisada con-

dtlzida nos ultimos
tempos pda impren-
sca official sovietica

A tendido "egualitaris-
mo" obedece a uma

OTTO TARJINO palin'ra de ordem e
n5o pode sei ' inter-
pretada sen5o com

contra o ]lre- uma consequencia do fanloso discurso
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de Staline de junho ultimo, abando-
nando a rigidez dos principios ideo-
logicos marxistas para clear uma no-
va concepgao social.

A neutralidade suicida da Russia
em face da invas5o da Mandchuria,
a necessidade dos auxilios financed
ros, do credito e da m5o de obra dos
paizes capitalistas, o rendimento qua-
si nulla do plano quinquenal especial-
mente dos trabalhos de minas e fun.
digao, a approximagao com a Polo-
nia, o fracasso militar da China, a
immunisag5o bolchevista dos paizcs
limitrophes ou proximos, de effic!(n-
caa militar insignia'icante mlmerica-
mente, coma a Finlandia, a Lithuania.
a Esthonia, a Lettonia, a Rumania, a
llungi'ia, a impossibilidade de u]]]
volpe de estado na Allenlanha, o fra-
casso ruidoso da Hespanha, para n5o
costar as difficuldades internas, sgo
tantos indicios e attestados dns f or-
gas poderosas que influiram na
nova orientag5o social da Russel so-
vietica. Os inimigos de Staline qita-
lificam-no injuriosamente de "gran.
de patriota". O epitheto 6 origina-
riamente de Trotsky. O drama se-
crete da alma de Sta]ine foia ]ucta
entre o russo e o homem sem palria.
entre os principios eternos que regetn
a humanidade millenaria como o$
sentimentos de nacionalidade, de reli-
giao e de f amilia e as illus6es embora
generosas de uma sociedade ' inattingi-
vel em perfeigao.

O discurso de Staline, encerrado
com estas palavras "queima o (lue
adoraste, adore o que queimaste",
tragava o plano de acQ5o: -- sele-
cg5o dos individuos, valorisag5o das
capacidades pessoaes, hierarchia das
pessoas, salanio gradativo conforme
a aptid5o individual e n5o uniforms
segundo as necessidades, aproveita-
mento nas funcQ6es de direcG5o dos
elementos capazes sejam ou n5o ins-

criptos no partido communista, sub-
stituig5o da direc95o collective pda
direcgio individual, obi'igagao para os
inferiores de obediencia aos sells
chefes e responsabilidades destes
chefes .

A revista "Etudes", editada em
Paris, publica no seu ultimo numero
abundante documentagao . transcripta
dos jornaes russos, (official, portan-
to, visto nio haven na Russia impren-
sa de outed genero), todd de comba-
te g concepggo egualitaria.

Num total de 246 escolas. somente
17 foram restauradas, informa o "Ve-
tchernaya Moskva", referindo-se a
Moscow. O abastecimento de viveres
6 insufficiente e faltam professores.
A quem gabe a responsabilidade? in-
terroga o mesmo jornal. Ao eguali-
tarismo, conclue.

O "Rabotchaya Moskva", de 7 de
agosto, publica: -- A melhor das fa-
bricas-cosinhas de Moscow dirige mal
as suas ooze filiaes, mantem o egali-
talismo no pessoal e combate a uni-
dade de direcgao. Em consequencia,
conclue o mesmo joi'nal, os preQos s8o
excessivos, as alas interminaveis, a
sopa feita com reston e isto na me-
Ihor das nossas fabricas-cosinhas ."

O "Pravda", de 16 de agosto, pu-
blica: -- "Os inspectores dos abar-
racamentos Pravda e Clommuniste
visitaram trezentas e vinte barracas.
Encontraram trinta e cinco mil ho-
mens ou deja um excesso de 50% .
Os tectos deixavam passat a aqua.
Nos ties lavatorios e waterclosets ha-
via inquilinos em permanencia. Ne-
nhuma instrucgao para elsa ]nassa,
nenhuma hygiene, nem ventilaG5o, nem
aeraQao normal -- e tudo into, con-
clue o "Pravda", porque n5o ha che-
fes nos abarracamentos "

Tratando do trabalho nos estalei-
ros, o "lswestia", de 2 de setembro,
declara textualmente: -- "A direcgao



l

O COMBATS AO "EGUALITARISMO" NA RUSSIA SOVIETICA 141

technica falta a cada grupo de tra-
balhadores. E ' o ]nesmo chefe que
expede orders a today as cathegorias
de operarios. N5o se podendo ser
especialista em tudo, o engenheiro
London propoz a designagao de um
technico pal'a dada genera de traba-
]ho. Impondo a responsabilidade pa-
i'a carla fluncg5o, activaremos o tra-
balho. E ' preciso haven em todd
parte chefes responsaveis"

O "Pravda", referindo-se A olga
nisagao dos "kolklaoses", especial-

mente da regiao do Volga, accentua:
-- "0 egualitarismo continua a dis-

buir viveres segundo o numero de

consumidores. E ' uma velha mania
de koulaks, contraria gs directivas
do Partido, promulgadas pelo came.
nada Staline no seu discurso de ju-
nho. Os viveres n5o devem ser for-
necidos a cada um sen5o na propor-
Q5o do seu trabalho. E ' a utica ma-
neira de obter resultado no traba-
Iho e em consequencia consolidar a
organisa95o dos kolkhoses. Se tra.
balhares conscienciosamente e com
ardor, recebergs em maior pi'oporgao,
deve ser o lemma"

O reino da egualdade n5o 6 dente
mundi. E ' pele menos o que, com a
autoridade innegavel da experiencia,
deixa entrever o ensinamento russo..

l

Dissolugao da Companhia, de Jesus
na llospanlla

0
Presidente da Republica Hespanhola,
foi, conforme declarou o Sr. Albor-
no4, ministro da JustiQa, assignado
sem a minima objecgao pele Sr. Al-
calf Zamoi'a, catholics militante ex.
advogado dos jesuitas e resignatario
da presidenlia provisoria em Outta.
bro de 1931, iustamente por motive
da aprova95o do artigo 26, no qual
se baseia o decreto que vem ferir
com "terrivel rudeza" a maid hes-
panhola de today as Congrega96es.

Naquella occasi5o, os Provinciaes
da Companhia de Jesus dirigiram-se
gs Cortes num documento da major
plevaG5o moral, que 6 um apelo vi-
brantc de justiga e Cuba immensa
amargura se alumina com argo de
suprema belleza e de gloria.

Eis a sua traduc95o integral:

Os abaixo assignados, Provinciaes

DECRETO de dissolu95o da
Companhia de Jesus, levado
pele Sr. Azana i sancgao de

da Companhia de Jesus no territorio
hespanho], .fazem is Cortes Consti-
tuintes um pedido cu.f a .iustiga e op-
portunidade s5o evidentes.

Desde o advento da Republica. a
Companhia de Jesus, homo o Governs

$i£H::E$1::$®
tou respeitosamente o n ovo regimen,

.lo o nosso deter. fielmcnte ' cumpri

:==';' :lH"=:'#;i=%;H:
;::M:':;g.:::=,U=mT:=:!::
:;":: $H;::l=.-;:':.,';'.';;,m;-

Na verdade, em muitas (Tessas cam-
Panhas! os ataques s5o dirigidos com
especial rancor contra a Comnanhia
de Jesus. Comtudo, emquanto ella foi,
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em causa e sentenga, envolvida com
as demais Ordens religiosas, prefe-
rimos guardar silencio, considerando
homo uma honrosa missao, certamen-
te immerecida, que o nosso nome en-
cabegasse a lista dos perseguidos, tio
evidente era para o mundo inteiro a
causa unica da perseguig5o.) Quando,
poreml demos que aquelles que re-
pellialn coma improcedentes e incon-
ciliaveis coin os postulados do Direi-
to International a expulsao e disso-
lugao das Orders religiosas, concpn-
tram agora os deus ataques contra
a Companhia de Jesus, quando velnos
que ha cluem pegs conti'a n6s uma
odiosa lei de excepgao, t5o odiosa e
excel)cional que por ella a Companhia
de Jesus vida a ser a unica enti'e
today as Awociag6es existentes, no-
minahnente estigmatisada na Consti-
t-3ic5o com a pena da dissolugao e
confiscaQao, julgai'ramos falter gra-
vemente aos Revel'es aue o nosso
cargo nos imp6e, se continuassemos
mantendo um silencio que podPria
ser interpretado pele povo hespanhol
e pdas naQ6es esb-angeiras. coma

!redo de esclarecer as accusag6es que
contra n6s se propagam e homo es-
tudado emn.pnho de spauir vivendi
na obscuridade amparados mais Bela
benevolencia e a intercess5o alheia
do que por nossa propria innocencia

Em cumpi'imento, pois. de nossa
obrigagao e em defesa dos sagrados
direitos que a Companhia de Jesus
tem e rel)resenta na Hespanha. limos
com todo o respeito qtle se deve a
autoridade. porem ao mesmo temp)o
com coda a serenidade e inteireza que
infunde a consciencia do proprio di-
reito, nio s6mente manifestar pe-
rante as Cortes e perante a
Hespanha inteira a dor nrofun-
da que nos causa a campanha com
que se pretende excitar contra n6s
e nossas obras, o ohio do noble novo
hesnanhol, para I)renarar nossa pros-
cripQao, homo tambem a expos as
razfies que nos assistem para pedir
aos poderes publicos o que em todo
o naiz civilisado se concede aos ci-
dad5os e is instituig6es legitimamen-
te estabelecidos: aue n5o nos conde-
mnem sel:n nos ouvirem .

Somos hespanhoes, amando a nossa
patna como os que mats a amana, e,
portanto, temps todos os direitos aue
as leis reconhecem aos demais c:Jn-

dfos hespanhoes e a Gonstituigao que
se este elaborando ababa de confir-
mar.

)omos membros de familias honra-
das, e Hein nossos parentes renuncia-
iam a defender o direito que ices
concede o sangue sobre a vida, a
lionra, os bens e as pessoas de deus
filhos e irmaos, nem tho pouch po-
demos consentir que caiam sobre
deus ]lomes, que sao os nossos, a
mancha de uma penalidade de tal
natureza. As Commiss6es de pal'en-
ter de religiosos que nestas ultimas

intercederam junta ao
Governs, sio a prova palmas de que
a vida religiosa nio relaxou os vin-
culos que nos unem.

Somos jesuitas, e coma taes, per-
tencemos a uma Corporag5o que, se
bem que estendida por todd o mun-
ro, todavia tem mats intimas e sin-
gulares affinidades na Hespanlia
hespanhol foi seu fundador, que ca-
hiu providencialmente ferido quan-
do luctava Bela Hespanha, hes-
panh6es os lnais insignes de seus
primeiros companheiros, e hes])a-
nhola em grande parte a sua histo-
ria. tio intimamente relacionada com
a historic peninsular e colonial da
llespanha nos quatro seculos de sua
existencia. A Gompanhia de Jesus
tem portanto todos os direitos de
associagao genuinamente hespanhola

Considere-se que durante os ulti-
mos cincoenta annoy se teen multi-
plicado nossas obras de caracter re-
ligioso, cultural e beneficente, e com
elias nossos direitos e nossos deveres
dentED da sociedade hespanhola. As
cases que possuimos e as obras em
que trabalhamos, devem-se em parte
a economia, fructo de nossa parcimo-
nia nos gastos pessoaes, a herangas e
donativos de nossos parentes, e, em
parte, 6 generosidade de pessoas ou
sociedades que teem destinado al-
gtms de seus bens a fundaQ5o de ins-
tituig6es culturaes ou beneficentes e
as teem confiado f nossa direcQao.
Essen fundadores teem o direito de
esperar que o Porter publica respeite
e faQa resnpitar-shes a vontade, e aue
os bens destinados a essas fundac6es
se invertam na f6rma por elves cano-
nica e legitimamente determinnda.
Todos, inclusive a propria Socieda-
de, temos o direito a que se mnnte-
nha o uso da propriedade no seu
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destiny licito, sem dar inicio, com a
violac5o do domingo, a transgress6es
de direito, a exemplos perniciosos e
a reclama96es judiciaes.

N5o nos compete encarecer a fir-
meza com aue a Companhia de Jesus
tem cumnrido os compromissos assu-
midos; (nie beneficios resultaram da
sua accao para a T)iedade. a cultura
e a benpficencia: que acceitaG5o teem
merecido as suns obras nor Parte da
sncicd8de hespanhola. Os factor es-
t5o g vista de todos e conffndamente
os submpttemos f considerac5o e
ilTjvn dns Cortes

r\up n s nv)nnnm os nntnT'PS da
r.}'n«lndR cnmDnnhR nRti-iPqtlitjrq ?

N'n'a sp trntn de uma imnlTPRnc5o JERI.
eT I onp anT)nFf'f'nvu em i'elpvo tis de-
ar'f"ncins reaps de nnqsRS ohrns. Re-

nrnd117f'TU-SC aS vaP'8S 8('CllSEICOPS

tal.+'te vo7ns I'en#'+:i ns p tpntnS ypzCS
rnrlT+nrlnq nnq SPcnTns I)nssftdos: (tPs-

pn+f'T''t'n'n nRl-qP n r(''imnri-
rtlTr voILA T helios p cnmnApm-se ou-
tpaq jmi Rans PH nile Rn fnltn de ver.
rTndp p novidndp ahnndnq it mpntirn

r,TITmnT4 e at6 as mats audnciosas
exel'r'ss6es

N3n ipstp n mnmPDto dp rornlheF
o rpFlltqF spmolh8Dtoq rPcriT lillnc6l'S .
1.{1«it',r-nnS-amos a jnrlicnr mlp n Gn-

nXT:;=lXFll«E=:
Cn'lcnrTupntpmpDte conforms o que
oxlgiF a .iustica. Nossa pr.func5o ' 6
plhlic4 e nntpn+e. Cnnsultem-se as
rpntf'Dns de miThnres mle tppm fre-
'-.---t'd. ,: -":as ,--T.-. P-,ti'i.i.
nossos exercicios. assistidn a nnssos

dos nor parcines. coma se tndos se
tivpssem coniuradn DnF8 falsenr 'a
verdade. .ouQam-se tambem os''nossos
advprsQFios.' S6 pedimos we "citem
factor concrPtos e (lue os provem
perante os Trihnnaes. N5o reconhe-
cpr a personalidade da Companhia,
]imita! seu direito de posse e de li-
tre disposiQ5o dos deus bens.'cer-
cear-the a actividade ane se ' reco-
nhece .as demais AssociaG6es' e aos
individlTns: e. dem disco. 'dissotvei:l;l
P"-'-p'-'-SQ de deus bens, desterra-la,

s5o penalidades que s6 se ligitimam
com a forma95o de uma cult)a con-
creta e gravissima, formal. provada
e. julgada. Referimo-nos a Compa-
nhia de Jesus corporativamente con-
siderada, porque, se s6mente se tra-
!ns?e de casos particulates (que fun-
dadamente cremos ngo existirem)
merecedores de t5o severe castigo,
deveria este impor-se aos responsa-
veis; porem nio seria gusto que por
causa delles se castigasse a toda a
Cornorac5o. cuias ]eis fnram por
CITes pron.rios violadas tends mere-
r'fdn castigo Por terem incorrido em
foctos puniveis Bela lei.

T)a nossa parte, is vegas accusa-
c6f's dp nossns adversaries, oppomos
dons affirma96es concretas:

A. nrimeira revere-se inropria na-
tureza e intima constituic5o da Clor-
pol'Qcao a aue Dertencemos. Todos
nis, membros da Compnnhia de Je-
sus, temos dado a ella o nosso
nn'ne, nqo s6 coin ]ealdade, coma
qnm. cnrinho e enthusiasms. vinculan-
do isua forte os nossos mats cards
inferpsses e at6 nossa proprio vida.
nnrnue a julgamos boa e santa eti
sl rnPsmR. e ao me$mo tempo util e
bpnefica isociedade e a p.atria.

Este sentimento intimo aue 6'coma
un te?temnnho de nossa T)roDria con.

HE:ji:: :'i::$:€:i
nas de vezes teem proclamado a san-
tidade de nosso instituto: s5o tam.
hein o! homens de governo,'os ho-
mens de sciencia. os grander centres
de kultur:, .o? Tribuihes d; iustiGa,
e. nlqQ6es inteiras que por differentes
f6rmas nos team dado a sua appro-
vagao. DFixando de lado a historia
do passado e olhando s6mente para
a que o mundo neste moments nos
offs'rece. achamos a Comnanhia de
Jesus estabelecida e trabalhando pa-

!''£ki:

dominjos inglezes, nas republican das
dung Americas, na Australia.'nos im-
Dprlos pa95os da Asia. nos Daizes co-
Tanipps da Africa e Oceanic.

..';7H=#='='\:::: este difus5o
6 fpita sob

tis diversas f6rmas de Governs,

l
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Dais n5o 6 possive] dissimilar que na
Hespanha o recrudescimento da per-
seguicao coincidiu com o advento da
Republica. Dir-se-ia, e n5o falta auem
abertamente o diga, que o 'Instituto
da Comnanhia 6 incomoativel"com"a
f6rma de Governs republicans ou
que 6 conatural e consubstpncinl com
o. regimen monarchico. Erronea e
simplista apreciagao.

!ma pequenissima parte, as f6nnas
de Governo s5o indifferpntos e acd-
dentaes. Sua dnctil actividade a tb-

com mats Pui8nca e mnior acceita-
g5o: s6 nos ceptros de estudns supe-
rb?rfs e spcundarios conte ali 59 ps-
tnbnlpdmenfns com um total de mats

A segundo affirmaQ5o que onl)omos
is accusac6es de nossos' inimigos '6
o facto notorio da actividade reli-
giosa. cultural e de beneficellcia so-
cial que,. em nossa modesto esnhera,
ao dado do clerk secular e das dem11is
Ordens e Congrega96es religiosas,
exercemos para bem da sociedade
hespanhola. N5o compete a este do-
cumento expo-la, porem no follleto
que o acompanha p6de se encontrar
um bosquejo de alguns aspectos de
nossas obras em Hespanha.

Cremos e protestamos que esse 6 a
nossa vida e a nossa conducta. Se

julgarem que estamos equivocados

ou que maliciosamente occultamos as
culpas que nos imputam -- o que se-
rra attribuir a milhares de pessoas
uma requintada maldade nunca sus-
peitada por aquelles que mats inti-
mamente them convivido com elias
-- entgo que se manifestem perante
autoridade comnetente.

Nos tempos da monarchia absolute
poudg Carlos 111 promulgar, no di-
?ler de Afen6ndez y Pelayo, aquella
"incrivel pragmatica", na 'qual, '"por
motivos reservados eln seu real am-
mo. . ., "expulsava destes reinos. sem
mats. averiguag6es, a quatro ou cinco
mil jesuitas e mandava occupar deus
bens temporaes". Ho.ie, nenhuma au-
toridade Idemocratica Olererf man-
char-se usando (tespoticamente do
Porter para conculcar os mats ele:
mentares direitos do homem. base in-
tangive] dp toda a constituiGao nos
paizps civilisados .

N5o pedimos que se nns d6 trata-
mento de favor ou privilegio. antes
deseiamos s6mente que se nos luca
e raga iustiGa, coma se fnz a lada
Cornorac5o e a todd cidad5o.

Comtudo, se por animosidade -e
cegueira momentanea nos arroiarem
da patna ou nos tornarem imoossi-
ve] a vida no seu sein, n6s, todos os
fijhos da Companhia de Jesus. a
exemplo de nossos maiores, em 6noca
memorayel desterrados para as pla-
zas da Italia, ])erdoariamos a injusti-
Ga e, rolando a Deus por nossos per-
seguidores, em.igrariamos resignados
para outros prizes, levando sempre
no coracao e em nossas incessantes
actividades o amor da Hespanha, a
nossa querida patna.

Antonio Revuelto, provincial de
Andaluzia. -- Jose Rfaria Alurall. pro-
vincial de Ara95o. -- Severiano
Azcona, provincial de Clastella. --
Enrique Carvaial, provincial de Lego.
-- Antonio Medina, provincial de
Toledo . 91
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.A
quilamento. -Quando -dizemos
ilcritic&J} nio nos referimos fs

apreciag6es qu-:, de quando em vez, os
intellect maes 'escrevem sobre os livros
dos autores que sio sells amigos, que
s8o da mesma "egrejinha", du mesmo
ilucleo Ue dbjlios de encomnTenda ou
de occaziio. Estes nuileos se multi-
plicam e os seus componentes paierio
ftlndar ltm estabelecimento commer-
cial, com este distico a porta: --
"Elogia-se, nlediante combinaqio pre-
via, todos os autores'

Temps (tefinido o meir literario
brasileiro. Os ensaistas formam um
grupo f parte e os criticos profissio-
naes, empregado o termo no seu ver-
da;deiro sentido, escasseiam. Aqua, o
snr. Tristgo de Athav.de, centralizan-
do as sympathias da sua geraQao; olli,
o eccletico snr. Miedeiros e Albuquer-
qure; adolf, o snr. Joan Ribeiro, sem-
pre disposto a nio se incompatibili-
zar com otter que deja. E mats nin-
gtlem. A culpa, a grande culpa des-
sa inactivida,de, Gabe em maier par-
lte, f imprensa. -Os nossos maiores
jornaes prefer-em publicar, diariamen-
te. .duds paginas dedicadas fs socieda-
des carnavalescas e ties paginas dedi-
ca:das a technica do foot-ball, a estam-
parem, semanalmente, tlm simpler
roda-p6 de commentarios leves f mar-
gem .dos themes literarios. E ' pena. O
snr. Agrippino Grieco; por exempXo,
fez cri-rica n'"O Tcrrnal". Fez critic.{
n'KA Gazeta de Noticias". Fez criti-
cs. n'"A Patna". E hole? N-elsa fun-
CQao, o Snr. ]llumberto de Campos
rgc demorou iDuii'o tempo. no ''Cor-
reio .da Atanhi". O snr. Mltlcio Leia,
i(lem .

CRITliCA literaria, entre n6s,
atravessa ulll ])eriodo ;de anni-

O "Tornal do Comm:rao" e. o
'Diario de Noticias", por exemplo,
nfo t&m criticos literarios. Poderemos
extender a vista aos maiores centres do
paiz e encontraremos o mesmo phelo '
mena em S. Paulo, blinds e :Rto
Grande do .Sul. -Em todd parte a mes'
ma esterilidade, a mesma differenQa.

Allttdimos. de initio, f critics. A
critics grammatical, historica, scientt-
fica, philosophica, moral: isoladamen-
le, 6 critica 'partial, critics incomple-
te. ,As definiQ6es dos manuaes nio nos
satisfamm e kinda nio conhecetnos os
resultados a que chegou o congresso
d.e critica realizado em Lisboa, olde o
Embaixador Jose Bonifacio pronun-
ciou. em estvio de topico do "Diario
da Noitd). um discurso sobre a paz.
Critics 6 julgam'ento, sends que. La
Bruy6re exigia ' que ds criticos. soubes-
sem I.er. . . O que df vida f critics 6 a
diversidade dos temperamentos, das
sensibilidades, dos caract6res . Sobre a
sua definiQio, precisamente, 6 d'as mats
expressivas a reHortagem . de .Maurice
Rouzaud ("Ou vaz ha :CfiEique"): Nio
6 um inquerito banal, -desprezivel., .des-
de que Rouzaud recolheu com.fidelida-
de pensamentos de Valery, Bpemgnd,
Sou;lay, iCocteau. Pierre-Quant? Mau-
rois, 'Jaloux, -Cr6mieux, Thibaudet.
Masses. Bends, Bainville e tantos ou-
tro$. As -figures mais prestigio!!s da
critics francbza conteml)-oranea . Faltou
a opiniao de Maurras, homo f altou a
do 8.oruscante .[.6on Daudet.

As opiniaes divergem de tal f6rma
que, paradoxalmente, talvez, possamoi
dizer que a critica 6 amal ficQio, que

ha critica e sim criticos. .
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Coma comprehendermos que Pau!
Soudey consid'ere Tame "le , pitts grand

i:i:t£E. 'i:. ':":=='= i:in.i;m:;
E Daudet hio classifica de critico ' "me=
i{(i;l;;' ' o- . theori:o ' d4 nab&ralismo ?

.Seja homo f8r, o certs 6 que nio

ili.!#.£''::, ':. "::S"U:,,Fr .IH
quer periodo literario,. localizando per '

=:E;"}.=1="';.,,£l:£:£"l;;Z*S:l
dos, desprezando-se a contrilluiQao . dos
criticos. a menos que estes nio tenham
possuido capacidade para marcar,. de
modo indelevel, a epoca em que viva '
rain \

t6' de ': Almeida, et-c '.. Excesso ; de zell
nos julganlentos-? Nao.. Nio, poTque
o mesmissimo Snr. Agrippino Grieco
considerou Osorio Duque 'Estrada "a
maior ' autoridade critica das nossas
letras)', affirmaQao que por si s6 vale
um attestado de obits .

"Vivos e Morton", emfim, tem
unl aspects interessante: 6 ui2.. livro

e se nega muito pouch. E ' uma
homenagenl ai)s que se fnram? e n8r
elia hunaano, .I .e i sell au:cr in;estis-

se contra as ci11zos de tln'o:, carlax'e

Uma vieira de morton, na verda-
de: Castro Alves, Jose de- Alencar,
Lima Barreto, blucio TeiKeira, Ray-
mundo Corr4#l, Viceiltq Licinio Car-
doso e Raul de Leona, pai'a s6 falai-
mos nos brasileiros, pois ha outros
mortis, mortos que Vio de Lisbon a
Roman Nio perdoamos a irreverencta
do editor: ngo nos deu um livro tarja-
do. de linhas severas, com vinhetas
pretas, iem correspondencia com o con-
teudo do volume. . .

ICritico, affeito fs peripecias da
carreira, o -Snr. Agrippino Grieco n5o
esclarece que os tiabalhos enfeixados
nesse volume forum todos, ou quasi to-
dos, publica.dos, n''"O. Jornal". \
olnissii) 6 lastimavel. A ' pag. 73, por
exemplo. iescreve : "l?lli Z urd recenfe,
Hesse ' "Stupide XIX Sf#cie", etc. Ora,
o leitor que tiver sobre a mesa o ij-
VFO de Daudet e verificar a data do
seu apparecimento, concluira,- inevita-
v-:puente, que tal livro este lange- (te
ser recentel demos a pag. 79: "Neste
anne da grata de ig23T '. Ora,.peta
amor de Deus, estamos im i93t I Asse-
gura (pag. l5o), que o ' .Snr. Medex.-
ros e Albuquerque '"uae czgora . pz&b/i-
cal nni. uoZum.c sabre "fest;". Again?

O livro de -Medeiros 6 de. . . Po-
d-eriamos reproduzir bs exemplos ;. Por-

dessa ordem, na obra de um
cntico sio impereloav'eis. Bala de
Mlucio Teixeira ' com a intjmidade e
com a admiraqio de quem foi cliente

Ba'i::fj: Tl:$mff: bt«.i. ' RP--
mundi. Tozlf col£rf. Mucho, o Mt!-
cio que conhecemos, Sscliptor de tneri-
to. & o Snr. Mucio Lea(i:-

Ha, em "Vivos e ]vlortos", meta-

i'es

phofas, phrases s
zes. Ha pittoresc
hagens o Snr. G
vamente, as person
movimr€nta os pou
condo no casa do
Keyserling. I)est
KA cozinha nacior
i'anjar o nlundo
ctivo. e o Socrate
it, ngo para a Esc
fundou em Dorms
gar Dials prosaic
abanca na attitude
din: de um pen
trodkesse, amarro
a segunda edigac
tnuito . nos eagan:
ria de ler jornae
descripta, t:m un
responsav'e1 6, se!
prim Snr. AgripE
co Giuliotti . . . C
literariamente, coi
theoria de que a:
mtancto, de que a
e. Nio podeln(

pols, quando vert
com .que poe a a
memoria dos outs
do Ihe dizem r(
" pequenos delicto
que constituem I
d.a peccados veda

";':l=::'.''!::.:.£;"'h:£.r"=
Rio, l93i .

0 ' ,:='F?.g:,.'':m;:'::=L;:;
deus collaborado;es se manifes-
tem com liberdade. Pediu-nos

"noEas sabre livros novos e n&o nos
dell a sewha . .

Entre os ultimos livros qule nos
f6ram of-ferecidos, ou que adquirimos,
patriaticamente, encontrlmos " Vrvos -e
morton", (6$oao), do Snt. Agrippino
Grieco. 'trabalho ' em ' torno do qual se
fez um grande ' silencio, silencio que
vimos quebrar.

E' extranho que':o livro ngo tenha
inspirado um artigo, um rode-p6, uma
not'ida bibliograptiica, quandlo 6' noto-
rio que o Snr. Agrippino Grieco me-
rece tudo isso :

c'Vivos e Mortis'p rehabilita. at6
cdrto ponte, o nome do seu actor. O
Snr: Agrippino 'Grieco 6. por excel-
lencia, um espirito destruidor. Pode-
ria adoptar, ci)mo divisa} a phrase re-
volucioiaria do Snr. Jiao Pess6a:
"Nero". Negou, 6 cerro;. muita. gehte

assaltou,'a luz" do dia, a Acade-
mia de Letras, mas negou, por outro
dado. muitos valores, Muitas pefsona-
lidades. muitos artie-tas. Negou D.
Aquino Conga.. Negou Epitacio ,Pes-
soa. Negou .Tosh 'Americo. Negou
Carlos de Lad,' Alfonso Celso, Alber-
to de Oliveira, Constanci6 Alves, etc.

O demolidor foi, seM;'duvida, in-
cohbrehte: n-egando tanto; nfo negou

Agripp;no bri rieconaes, defeitos'.' f alhas.

etc

Candida Md
da iluossa
Editor --

A.
scenario
tio desfal

berth Torres prc
luz sabre os ness(
'l'raQou prograinr
dificar a sucessi
bros administrat
.- tle togo o moss(

airecQ5,o )p
I)eputaclo, p

nltnistro. Alberto
n poucas linhas

victorioso no ll
oje: "Na organ

de deputados, ot
iluencia politica,
bn:didatos : entr
g5o comeu. E ah

LBERTO
litico anal
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photas, phrases soiloras, satyras felj-
zcs. Ha ' pittoresco. Em algumas .pas'
hagens o Snr Grieco nlovimenta. 'tt
vamente, as personagens : E '.. cl.aro. que
movimienta os poucos '+vivos" -do .ljvro.
condo no faso'do jantar offerecido a
Keyserling. Destacamos este trechO :
aA cozinha nacional comeqava a desar-
ranjar o mundi interior;desse subje-
ctive. e o Socrates mongoloide tem qu:
it, nfo para a Escola :de Sabedoria que
fundou 'em Darmstadt, mas para o lo-
gan mats prosaico da casa, olde se
abanca na attitude do pensador de Ro-
din, -de um pensador de Rodin. que
trouxesse, amarrotada entre os dedos
a segundo ediqao -d"'A 'Nbite".. . Ou
inuito'.nos enganamos, ou esse histo-
ric de ler jornaes da m&neira zlcima
descripta, bein um responsavel e esse

onsave1 6, segun;do.lemon no pro '
Brio Snr. Agrip2jng Grieco, .Domeni-
ci Giuliotti... O $nr. Agrippino 6,
literariamente, communists. Acceita .a
peoria de que as ideas sio de todd
mtmdo,.de que a propriedade ngo eKis'
e. Nio oodemos deixar de sorrir,

pols, quaMo v.erificamos a insistencia
cmi .que p6e a amostra os lapses de
memoria dos outros, lapsos que, quan-
do }he dizem vespeito, classifica de
"pequenos delictos';', pequenoi delicios
que constituem uma .s':rie baravlsslma
de peccados veniaes.

a vida quando nio a conduz tmt..ideal:
ter comido, asta com-endo ou vir a
comic r ' '

Nio 6 um retrato Nfo ,6 um epic
taphio? Ninguem caracterizou « melhof

s })urulencias do organisms social
brasileiro .

Iniciou-s-:, de :ha algum tempo a
etta parte, um nlovimento enthusiastj-
co em torno das i-dias expendidas peta
notavel pensador flunlinense. Alberto
]'orres deixou djscipulos, ou melhof,
os deus livros vem conquistando disci-
pulos. .Nio -6 outro o faso do Snr.
\cotta Filho. de S. Paulo.

O Snr. M;otto Filho abr-e o pri-
meiro capitulo do seu eiisaio !nanifes-
tando-se contra o Imperil. Imperil
que, a seu vfr, nio "consolidou a na-
cionalidade)7. Considers 0 2.o reinado
artificial. todd ell.e imbuido do "hu-
manismo bysantino e ingenuo de Pe-
dro ll", "capaz de trocar o sc:ptro por
uma cadeita no ICollegio de .Franca,
mas incapaz de comprehended os pro-
blemas vitaes de sua patna, tio des-
virtuada por um parlamento rhetori-
co .e tio inconsciente de si mesma. "

O Imperador, "o melhor emprega '
do publico do Brasil", na phrase do
Snr. Oliveira Vianna. 'r-0 0ccaso do
Imperio", pag. 55), tem tido, a par de
julgadores serenos, .negadores syste-
maticos. Incrimina se o Imperio por-
que copiava as formulas politicos da
Inglaterra, observando Tristio de
Athayde que "os d,ebates, f berra da
Guanabara tropical reflectiam o mes-
mo tom dos debates f keira do Taini-
sa" ("Estudos", 2.' serge. pag. 23o.) .

\ Republica, nesse particular, polo '
!nenos. absolveu o Imperil.

\ rhetorica continua im.perando . A
loquencia parlamentar :nio soffreu

soluQao de continuidade. Silveira Mar-
tins foi succedido por Ruy Barbosa.
A constituiQio .repubticana, o pasta
fundamental("linguagem elevada"
dizia. com il'onia, ,Carlos de Leet), 6
copia norte-americana. Em relaQao ao
imperio, alias, Pedro Lessa observ:a :
K:Que import:r que acoimem de iinita-
Qao o qtt'e a esse tempo se fazio;? Imi-
taQao do parlamentarismo inglez reali-
zaram .com excellentes resultados a
Franca, a Italia, o Chile, a Hespanha:
Portugal nos deus melhores dias"

J.a 6 tempo de -pouparmos um .pou '
co os homens d0 2.o reiilado, com Pe-

Candido Motta Fiiho -- O f/2eJlza

da f asia gera€ao -- Schmidt
Editor -- Rio .

scenario da politica nacional
tgo deaf alcado de ceres-ros, Al-

berto Torres 'projectou unl pouch d=
luz sabre os nossos brandes prob!=mas.
I'raQou programmas tendent-es a mo-
dificar a sucessio dos nossos descala-
bros administrativos, convencido de

.!\le.todd o nosso mal .e un. tHaI e

-n recQao ' '
I)eputado,' pregitlent: {te Estado,

alinistro, Alberto Torres synthetizdu,
]] poucas linhas, o espirito partidario

victorioso no iBrasil, hontem coma
lobe: "Na organizagao de uma chapa
de deputados, ouvi um dia uma in '
iluenci.a politica, decidindo entre pols
h.n;didatos: entry este porque .ainda
M.o comer. E ahi este no que se redux

LI)ERTO TORRES foi un] po-
litico anornlal : pelzsa.z,a. No
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da Burguezia faz d
pois at6 Ihe da uma
Ora. todos n6s com '
guczcs, netos de .ol
em compensagao, de
bricam-se todos os
tomas as horas e co:
differentes passive
exists um s6 que j
Qar a sua origem d
dia. once segtmdo I
origem commum.

Teriam nascido C
dias surgidas entre
nhores feudaes e a
ruraes. lsto 6 um
Burguezes nunca
rios . A Burguezia.
antigas commtlnas,
nalmente das gran
'posslli8m :l frRDqtljn
mitados. Emnunnto
colas f ommun8s. ns
trains nnr nrebost!
FOCtnxnente sllbmetti
VPndo tranan:illamel
vivinm na cidnde e]
cjt.give os operatic

Entry o senhor
dn p16ba n5o exist
Qs BurguPzes eras
raps da aristocracta
patricios de Roma
beus. blas assam m
comparnr as dung li
se forman oor tim t
cilro. doloroso.

Todd a Europa t(
s6mpTltP n Frnnra
"t(.rceiro estado"
FjOSn. p 16 S6rl'lPDtC
pnudp dizpr aue o
"tuba". bins. dennis
a Ftevolucgo Fran(
ADt,areceu o tPrce
guPzia romo class

tcrmo s6 neon
briaupt" da dente
urlln n ncaa .

RI n aTcunha da
sPuR dirigentes e
E' is vezes svnon
IToie aunlatlpi ' nT
vnanburdo QtTC tjr!
terra vita . ioso f
Nqfla tem. pols, qi
antiga com a mode

O testa do cal
forma. Os Burguel

r

C

D :sv;OL]'nOS .

::: ]ii $:H:;.[-:H?£:
Editor -- i932 .

Luiz Schnoor

T
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da Burguezia faz della uma especie,
pois at6 Ihe da uma origem commum.
Ora. todos n6s conhecemos bans bur-
guezes, netos de operarios e outlgs:
em compensag5o, de estirpe noble. Fa-
bricam-se todos os dias e mesmo a
today as horas e com as origens mats
differ'antes possiveis. Em mil n:io
exists um s6 que sega capaz de tra-
gar a sua origem desde a Evade .Me-
dia, once segundo nosso autos esb a
origem commum.

Teriam nascido das profiss6FS me-
dias surgidas entre a clasqe dos se-
nhorf's feudaes e a classe dos servos
ruraes. lsto 6 um ergo palmer. .Os
BurguezPS nunca forum intermedja-
rios. A Burguezia. vem em parte. das
antigas communes, mAS vem. Drlnci-
Dajm ante das grandpa cidltdes que

£ils=« ;: ;i: 'l;.;i=':w::: li:
costs commuH£tS. ns cidndes admin!$-
tradns nnr Drpbostps DroDrios e di-
rrctnmpnte submettidas po rei iam vi-
vpHdo tranallillamente. Todos os aue
vivipm na cidade pram hurguezes, in-
clilsive os operarios

Entry o senior feudal e o servo
dn g16ba n5o existia intermediario.
Os Burgupzes elam inimigos Fatu-
rnps da aristofracia feudal. como dos
Datricios de Roma o ernm os. ple-
beus. Mns assam mesmo n5o.nodemos
comDarar as dubs luctas. A Burguezia
se forman Dor um trabalho lento- obs-
cnro. doloroso .

rona a Europa teve communes mas
s(5mPntP n Frnnr'n 6 ouP formou o
"tprceiro estado". a burguezia victo-
rinsn. p li s6mpnte 6 ot-P um homem
Doudp dizpr nile o terceiro estado era
"tudo". Bras. dennis de triumnhar com
a F.evoluc5o Franceza em 1789, des-
aDT.areceu o tpFCCiFO estado. a bur-
guPzia coma clause organisada e o

tcrmo s6 nernlaneceu coho "so-
briaupt" da Renta rica e abastada de
umn nncao .

F.9 n oTcunha dada nero onerario a
sous dirigentes e iclasse nbnstndn.
E' is vezes svnonimo de "natr5o"
voip (TTTn](lllpr nl)prarln ou lnesTno
vnanbundo nile urn um bilhpte de lo-
teria viF8 ipso facto um burguez.
'Nada tem. bois, que ver a Burguezia
antiga com a moderna.

O Pesto do capitulo 6 da mesma
rorga. Os Burguezes n5o crearam o

regimen economico capitalista, nunca
foram individualistas; ao contrario,
triumphaDam por forma de uma
unigo estreita.

O regimen capitalista foi .creado
nelos judeus e o principio individtla:
vista 6 essencialmente aristocratico.
mas o moderno burguez (que n5o 6
burguez) e tem diversas origens, ado-
ntn today as philosophias e toclos os
credos e justamente nisto este sua fra-
aueza e sua forma. Na Russia, ando
venceu o Communismo. n5o existia
btlrg'uezia . i

A ideia da formagao medieval da
nossa actual Burguezia e seu oai)el
de intermediario entre p16be e no-
breza 6 sem duvida um ergo .

Trist5o de Athavde 6 uma intelli-
gcncia de 6]ite, possue uma invulga3'
culture e se serve de uma formidavel
dialpctica sustentando uma these f al-
fa e brilhante. Apezar de se anoiar
em Brinkmann. na Encvclooedia of
Social Sciences, em Sombnrt. Frank.
Groethuysen, etc., apezar mesmo de
acertar em parte. esb errado em
coniuncto torque 'as preidissas s5o
falsas :

Naga ao Burguez finajidnde philo-
sonhica e estabelece uma Dhilosophia
burgueza. Diz que a realeza 6 o es-
tndn feudal. quando 6 justamente esta
realeza alliada com a burguezia que

+n o feudalismo. Procure demons-
trar que os paizes latinos e catholi-
cos team menos espirito canitalista
"Tlp os Germanys, Anglo Sax6es e os
protestantes, e portanto. m( nos esni-
rito hurquez: entretanto. coma elle
mesmo reconhece. 6 na catholica
ttnlla que nance o banco e o canita-
lismo e, come affirms PU. 6 na Fran-
ca que triumpha a burguezia e once
o terceiro estado, si ngo chega a ser
tudo, 6 . pele menos quasi tudo

Na Inglaterra house fus5o e c '
binaggo de aristocracia e burguezia
mas 6 s6mente na Franca que houve
lucta e complete triumpho da bur-
guezia. Elle mesmo o reconhece pfi-
nal, embora com restricg6es e, a pa-
ging 69 Ihe escapa dizer que as bur-
guezias s5o de varias especies c aue
Marx e Lenine deformaram a realida-
de historica "Vendo uma clause uni-
ca onde ha varian especies". Por ahi
sp v6 once flea a classificag5o do ini-
tio do livro. Na .Franca vae a bur-
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guezia que nio tem "finalidade :phi-
losophica", rfazer uma revoluQao phi-
losophica. Afinal, esta .burguezia faz
usda revolugao economioa !na. Ingla-
terra, uma politica nos Estados :Uni-
dos .e uma :philosophica em Franca.

Trist5o opp6e a civilisagao christa.
.clu mellor, catholica ,."unitaria" .dp
seculo 13 ,a civilisagao: burgueza "mul-
tiple" do seculo 19. rDiz que foi essa
unidade que permittiu a defeza con-
tra as ties grannies ondas que'tenta-
ram artjquilar a civilisagio christa;
os Arabes, os :Turcos e os }longoes.
lsto ngo massa de ptlra Dhantasia. Os
Arabes conquistaram a Hespanha sem
que a Christandade mexesse um dedo,
e ,foi um .principe .pouch amato .pda
Imre.ia, ;Karl Nlartel, que deteve etta
onda em .Franca. Na Asia Mellor :fo-
ram .os Bvsanthinos . :As ldctorias dos
Turcos sabre Persas, Arabes e,Byzan-
tinnq n5n ameacavam o munro ca-
tholico p as Cruzadas foram guerras
dffensivns nas quaes vemos uma on-
da de barbados occidentaes tentar
dcStFTTiF }t superior civilisaQao isla-
miticn daquelle tempo. Quanto !aos
lbTongoes. estes ,venceram em toda a
nafta .once se apresentaram. Os Tur-
ens Ottomnnos conquistaram os Bal-
kans.e a Hungria e. si refluiram. de-
nnis .de -bntidos belo grande Sobies-
ki. debaixo dos muros de Vienna. n5o
fni into devido nem a unidade ca-
thotica. upm a nenhuma colliqaQao
rhrist5 . A historic n5o.p6de ser trans-
fQrmRda a vontade.

rl'rist5n de Athayde !pinto o esolen-
d"r da.bl rquezia no sqculo XIX e o
plvPnto dn !isociRlismo :e do commu-
nismo. arguments sabre as faltas, ba-
ses e os pertos :em que este mundo
a DQf"va mas o auadro 6-intencio-

nnlmente amesauinhado. Este es-
pjendor gom o tQillrnpho .da scieneia,
a ,explornc.go .coihpleta do globo. a
aiiasi sunnressgo pratica .da distan-
ei4, ,a ab.soluta lolerancia de .f6
e liberdade .de .pensamento si
tem sombre, :s5o .estas .devidas .A im-
nepfeic5o -humana ,e ,nenhuma lf6rma
social. nenhuma.philosophic.,neDhpma
Feligiio ,poderia iter .evitado a tran-
sitoria embora .temerosa .arise em
que ;nos debat.Qlnos.

Ache (lue Eristgo ngo devil .sitar
n. .tolice .de Ramnlho Ortjgao, quando
definiu a "Af'gentina uma casa de

ho$pedes; o Brasil .pma casa de fa-
milia" . Nio 6 verdade

A philosophic da .historia 6 mna
,causa bem .rel4tiva. .Combe .dedu#
uma conclus5o e Marx :outta, mas
Comte sabia historic e Marx .n5o .la-
bia. E ' um perigo .querer generali-
sar e deduzir regras ,inflexiveis. por
isto erram auer.Comte com seus ties
estados .de espirito, quer Mary com
sous ties estados de ,.classes. e Bfari-
tain. ,de quQm .Tristio se confessa
discipulo, ainda este muito .mats er-
rado com as tree phases de "natu-
ralismo christao". "optimismo bur-
guez" e .'fpessimismo .proletario"

,Aristocracia, burguQda e o16be
existem desde o ,prinGipio da historic.
existem e coexistem.

Se n burguezia este em arise, ngo
esfA perdida, emquanto aue o ]far-
xismo ainda ngo con(wistou um s6
estado .burguez. .Bois a Russia if. era
e sempre .foi communists. Ahi houve
nnPnas substituig5o do I'zar Belo So-
viet e integrac5o .absohlta num regi-
men aue mantinha umps apparencias
aristocraticas e democrnticas. verda-
deiros enxertos (lue o organisms px-
pulsou. Nh .Russia nunca houve maid
do aue um proletariadn de UTT. indo
e .um chic6te do outdo .

Quanto ao remedio ecnnomicn. Tris-
t5o de Athayde 6 muitn Taro, nqn SPi
n ,nue leia 'fChristianismo economi-
cs". A coot)erac5o n5o 6, GODIN elle
diz christa. Vem dos tempos de Con-
:fucio, dominou na China 2.500 anh6s.

.T4mbem n5o comprehendo Coma 6
nue .Trist5o argumenta de UPR do

com a .excessiva natalidacle da Rus-
sia, terra de liberdade sexual e do
nitro .dado com a falta de natalidnde
allQma a qual attribue ao "connubio
licencioso pre-matrimonial". arab ou
Heros incoherencia.

Tristif) ;quer salvar a burguezia p-
da sua convers5o ao .Catholicism(
.jogando com o seu gemma: ou Rfascou
?.] .Roma. N5o falla no Protestantip
mo. .nem no Budhismo.. Ngo nos diz
se '.6 .possivel salwar .a burguezia elp
Dome ' de tChristo. ,de Mahomet. do
Budha, de Brahma. . . FiQarao lrre-
messivelmente perdidos os burguQ-
zes protestantes, .IDusslllmanos, etc...?

A.irda testa saber sia rQligiao 6
uni ,diaue efficiente .contra o coN-
rnunismo. Os russos er8m. sem a me-

\
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nor duvida, os mais religiosos dos eu-
ropeus. Confessavam, commungavam,
rezavam. faziam promessas, enchidM
as casas' de iconeg, os bolsos de amAL
gens, traziam cruzes e medalha! nb
pesto, tudo isto com a maier;.slnceu
ridade. Elam incomparavelmente
maid religiosos do quo os occidenu
ties de hole, tanto quanto so era na
6poca das'Cruzadas e tudo into de
nada shes valeu.

No fim de contas,i: temps. ahi. um
sincero catholico e iim legitimo bur-
guez que argumenta a favor de Mos-
cou muito melhor dd que cem Leni-
nistas vermelhos, e into 6 uma tris-
teia .

uma concepqao tio solida, tio fossil,ei
no dominic das exkns6es de casos so-
ciaes parecidos, que outorga, sem favor
album, ao seu idealisador o titulo de
pensador politico de primeira ordem.

O Sr. Octavio de Faria nlo ' se
Pevela um samples curioso, um ei'udi-
to apenag, um concatenadof ' d-e cousa;
longinquas que consegue avizinhar
com esfodQo: 6 antes o medici ' que
faz um severe diagnostico, depots do
exame dos preceiiintes e das aggravan:
tes apPesentadas pele estad'o go doen-
te, de accordo CQm que, prescreve um
remedio egualment6 severe, unico que
podera salval-o, mas dd consecuc€ao
tio difficil que nio amma a sua pro-
cure. talvez n:m nlesmo aquelles que
o julgam applicavel:.

A
A PR-OPOSIT'O DO "MA-CHIAVEL

E O BRASIL .

HELLO VIENNA
Na primeira parte da ' livto, a'ex-

positiva de "Machiavel e a experien-
cia do Renascimentbj}, a16m d&s } ori-
ginalidades de construcqio espalhadas
alias em togo o volume. ha um''trecho
]indissimo. verdadeiramente artistico,
aquelle em que 6' photographttdo o* am-
biente'' em que '' o s6cretario florentine
acctimulou o seu dossier de obsetva-
(pes pessoaes que ham, uma vez sys-
bematisadas, contribuir poderogamente
para a elaboragao da sua obra etdrna
(pars. lg a 23); -0 que elle viu ta'ia
de suggerir:o que elle ida ppever para
depots, tanto quinta concluira do es-
tudo da repubiica-rodiana e applicara
ao mundo agitad6 dos seas dias. Seu
pensamento tete assign a largueza do
dos pensadores que n5o conhecetn li-
mited para as stlas concepq6es, basea-
das homo sio elias exclusivamente no
que 6 verda-deir o e constante..

E :6 a 'essa liiha de pealismo po '
liLico perdura-douro que o sf. Octavio
de Faria vae buscar a um tempo a sua
doutrina e o seu methods. .CoBaboran-
do. nio i6 dalectiCamente''coma tam
bem deducttvamenti, com uma tenaci '
dade oriunda da mats sincere cdnvtc '
Qao, na juste i'ehabilitaQao d6 ?entido
moral da ' obra de Mbchiavel, nio dei-
xa de nesse tdneno descer aos maid
subtis pontos de discussgo em que .esse
sentido 6 debatido, quanto f religiosi-
dade. ao individualilho e f noQio do
liar;e:arbitrio patenteddos nas.: m a .i s
acuradas analyses d'os volumes todos

EPOIS da iiitura do volume
do ' sr. Octavio de Faria lan
dado por Schmidt-editor . --
1?.Mlachiavel e o Brasil", 6 ine-

vitavel a conclusio de que elle 6 o
sufficiente revelador de uma persona-
li.dade tio marcante nbste memento
dbsolador das nossas letras, que im '
mediatamente se deseja que o espin '
to critics e constructor n-elle:' ampla-
mente .demonstrado se extenda tam-
bem a toda a sua geraQao.

Profund'o. siiiLero; documentado,
doutrinario -- este ]ivro de ttm modo,

:$,.:.1H3HW:l:£lH:l:
a iigaQio qu-d exists ehtre as. dubs .par:
tes e 'o "lntermezzo" de "Machiavel
e o B:Fasiln nio constitue uma artifi-
cialidade apenas curi6sa em sua apro '
xisnaqao. A estructura gerri quc per '
mittiu a focalisiqao seguida das !res
dh.aged: l#alia do RenascimSnto, Ita-
lia do apes-Gu-erra e o Brasil de i93i
-- e que justifica o titulo e o inten-
to do actor, dandy uma f/leaf'ia na
primeira deltas, creadh peta penh de
Machiavel, um exelnPZo na segunda,
pda applicaQao mussolineana dos pl'in-
cipios ' cot.stantds daqu-:lla theoria, e
um pacfelzae na terceira, com o nosso
paiz'de depois da revoluQao de .Out!-
bro de''i$3o, com o seu aspects de edi-
ficio destruido e cuja reconstrucqao
ngo se saba por olde comeQar -- 6

])
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do autos do "Principe". Enl terreno
tio esgorregadio, coma este que so
mesmo numb defesa complete do ..flo-
,entino terra cabimento, 8ssas inflec:
Q8es decerto nio prejudicam, mas qita-
.;f sio demais, tendo-se ein vista ape '
alas os mottvos superiores e directa-
mente de aPPZtcaffio, que ongtnaraln o
livro. Essas sahidas ilo grande plano
Interior, ]llesmo respeitados os limited
trac;adds no ziPPed ado", por excesso .e
.tio" por defficiencia, sio PTovavel-
mente' motivadas pda energia da auto-
critica a que voluntariamente se sujei '
ta o autor, de modo continua e ]gu '
vavel em quem na(i'quer nunca affir-
mar s:In demonstrar previainente a
xerdade do que diz. E a erudiQao far-
tamente evidenciada em todd o texts
do volume 6 melhor aquilatada nos
rommentarios supplementares das abun-
dantes "Notas'i finaes, contribuintes

indo mats para a v'erificaQao, do mi-
tuciosismo qu-e 'a sua honestidade nio
(t6ixa de modo album olvidaclo, f azen-
rlo coin que'o seu livro se revista de
Pim . aspects explicativo tal que peque
tllais. por super.'elucidativo. .que pele
tio cominum e quotidiano cults a su-
nerTicialidade que ' se observe a-gora
los ensaios que had'a «innovanl e. nos
estudos que pouca documentaQio e
nKita imaginaQao demonstram.

No exame de uma soluQao para a
+da desoladora "experiencia do Renas-
cime eton MachiaVel ngo foi um so-
nhado? da pes€auraQao -do C6nsulado
romano: E ' o que se deprehende do
rests.mo do seu pensamento Politico
ideal. feito peta sr. Octavio de Fa:
ria (pag. 74) Pots muito divi.!so 6
idle de 'anil 'conclusfo que se filiasse
exclusivament.e nas lembranQas de Ce-
sar, parecendo mats que nos commen-
tarios a Tito Livid o que fez exaltat '
o florentine foia exis@ncia abundan
te do valioso .material humano, rico
em energias constructivas, n3.o em va-
!or immanente, que nio Achava dispo-
llivel em sua ep6cha. Roto a realjsar os
Bens pianos realistas fpag- 26) .

Ngo tendo fido posse\e] o resta-
b:leciinenio dessas qualidades realisa-
d-Gras com o sticcesso da tentative do-
rninadora .de Cesar Borgia (pag. 57
a 6i) esperanQa fracassada de Ma-
chiavel, mats por carencia de forQas
materiaes arie 'o facilitassem que peta
moolificaQao verifica8a na Italia, ia

entio inamoldavel ao predominio de
um s6 .chefe, fosse elle .Hill Papa. ott
um filho d'e Papa, muito difference tla
que sob as aguias romanas .media. !n-
tbirament.e a uln s6 poderio individual.
forte bastante para unifical-a. E foi
por 'essa ausencia de forma: de.!apa '

Fiji:;:.:: :1% *;64 --' '"l£.T
in-
po '

litico de Machiavel permaneceu inap-
plicado depois .delle,. objecto de estudo
para poucos cqriosos, victims de cons-
tantres init inierpretaQ6es, pda maio-
ria dos que de lodge o conheceram.
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Granite stock 8 rocebimonto constants do
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Rua 13 de Halo n.' 13
CO NCESS IQ N A R 1 0 S :

ANGELO M.LA PORTA dCi$
A RACAJ U

IEa fronts ao Thoatro Muneipal I E.stade de Sergipe
Comparom os pianos dos con-
corrontos immitadoros o verge
sempre a suparioridado de nos.

so$ pianos.
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