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Cabe-nos hoje o prazer de darmos d luz pu- 
blica a 4.a editjao da Aristocracia do genio e da 
helleza feminil. 

A rapida extrac^ao, que em menos de seis 
mezes tiveram as tres anteriores edi(;oes, prova 
que o publico nao nos foi indifferente; pelo con- 
trario, quesebouve comumabenevolencia, que 
estavamos bem longe de esperar e de merecer. 

Nesta edicjao apeuas poddmos fazer algumas 
correc<joes typographicas e addicionar algumas 
notas, que a critica sensata nos aconselhara; 
deixando para mais tarde, quando a tranquilli- 
dade de espirito nol-o permittir, a publicaQao 
das biograpbias de Helena e Sapbo de iliiesia, 
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bem como dos outros volumes, correspondentes 
d edade media e aos tempos modernos. 

Inserimos algumas cartas ineditas, e artigos 
pouco conhecidos, de escriptores nacionaes e 
extrangeiros, que se dignaram fallar d'esta obra; 
omittindo outros, por nao os podermos obter na 
occasiao, como foram os folhetins que sahiram 
no Jornal da Noite, de Lisboa; na Gazeta do 
Povo ; Diorio de Noticias; etc., etc.:—sirva isto 
de escudo para os que quizerem dar uma in- 
terpreta^ao differente ao nosso procedimento, 
e de satisfaejao aos seus benevolentes auctores, 
aos quaes aqui registramos, bem como d im- 
prensa de Portugal em geral, os nossos cordeaes 
agradecimentos. 

Destina-se esta 4.1 edujao mais especialmente 
ao Brazil: oxald que tenhamos ainda occasiao 
de dizer que o seu acolhimento na patria dos 
Andrades e dos Dias ', nesta terra onde urn 
paraizo de iddas se agita hoje sob seu magestoso 
e opulento cdu, nao fdra inferior ao que rece- 
beramos na patria dos Gamas e dos Camoes. 

1 Alludimos a Gongalves Dias, o grande genio da 
poesia brazileira, que repousa no seio do oceano, di- 
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gno tumulo d um semi-deos, ao qual seus compatriotas 
vao fazer hoje as honras da apotheose, elevando-lhe 
um monumento eterno, no Maranhao, patria do seu 
nasciraento, para que o presente saiba como se deve 
honrar os grandes homens, e os seculos vindouros nao 
tenham a ousadia de dizer: Nossos antepassados foram 
ingratos para Gongalves Bias.— Honra ao ex.mo sr. dr. 
Antonio Henrique Leal, distincto litterato brazileiro, 
que com tanto afan se tem empenhado neste signal 
de reconhecimento para com o grande poeta, digno 
filho do Brazil. 

Bahia —Abril, 1872. 

J. Palmella. 

P. S. Nesta 4." ediqao fizemos algumas altera9oes 
na biographia de Phryne, o symbolo da belleza, e 
corrigimos alguns enganos typographicos, que se de- 
ram na 3.a ediqao. 

Rio de Janeiro — Maio, 1872. 
Jose Palmella. 
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INTRODUCQAO 

S6 pelas suas publicacjoes, e ultimamente por 
algumas cartas, conhecjo o auctor d'este livro. 
Quando me fez a honra de querer um prologo 
men, estremeci ao saber que se tractava d'uma 
obra em que deviam figurar Semiramis, Sapho 
de Mytelene, Corinna, Aspasia, Phryne, Cleopa- 
tra e Hypathia; e cuidei, humildemente, enver- 
gonhadamente o confesso, que seria algumadis- 
sertaqao formidanda, grandes phrases e grandes 
palavras, castellos de nevoa edificados nas nu- 
vens.... Felizmente nao; e acabo de ler estas for- 
mosas paginas — d proporijao que as folhas iam 
saindo da imprensa — agradavelmente, suave- 
mente, como quern respira ar pure e aroma de 
mocidade. 
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Os assumptos sao profuudos; o estylo i. leve 
e agil; nao tern ambirjoes academicas nem se lire 
avista o chin6 do sabio,—o que nao quer dizer 
que seja incorrecto ou que nao se possa ser sabio 
sem chin6. E um estylo facil, moderno; nao se 
torce, nao se arrevdza, nao vai ver ao diccio- 
nario qual d o synonimo que jA nao se usa — 
para usar d'elle p< rsso mesmo; d um bistoria- 
dor enxertado num contista; naose propoz fazer 
um livro pesado, mas um livro ligeiro—que d 
por certo o que melhor convinha ao formoso 
titulo da sua obra—A aristocrada do genio e da 
helleza feminil na antiguidade. 

Livro ligeiro! Nao vejam nisto um desdem, 
mas um louvor. Ligeira 6 a poesia do nosso tem- 
po; poesia ligeira d a dos mais admiraveis versos 
de Grarrett, As folhas cahidas; a do Outomno de 
Castilho; a AosPhalaenas de Machado deAssis; 
a das Miniaturas de Gon^alves Crespo; a da 
Paquita de Bulhao Pato: litteratura ligeira d a 
d'aquelle livro encantador das Viagens na minha 
terra; a do Roberto Valenca de Teixeira deVas- 
concellos; a das Recordacdes de Italia de Lopes 
de Mendoncja; a dos Contos sem arte de D. Josd 
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d'Almada; a das Pupillas do sr. reitor de Julio 
Diniz. Yatuos! E tempo de considerar os escri- 
ptores amaveis, os que nos entretem e que nos 
deleitam, sempreferir sempre os graves ociosos 
de academia aos espiritos activos e emprehen- 
dedores que tantas vezes nos encantam e dis- 
traem. 

Em quanto o liomem for o que ^ hoje, animal 
com duas vidas, a do corpo e a da alma, lia de 
ter exigencias physicas e exigencias moraes, e 
serd bom deisarabrir as padarjas daintelligen- 
cia ao lado das da barriga. Nao podereis sem- 
pre— figuroes da situa^ao!—estar a comer; o 
espirito ou esse que quer que seja que possufs 
precisa tambem que Ibe toque a sua vez; — e 
tanto d assim, que toda a gente por ahi Id ro- 
mances, que sao livros ligeiros. Pois para exi- 
stirem esses livros ligeiros d necessario have- 
rem tido pae, e seria injusto desdenhar quern 
consegue distrahir-nos! Os cbamados livros se- 
ries, que sao uns com que sb se atreve alguma 
rara paciencia ousada, tdm bora propria. Quan- 
do uma pessoa nao quer dormir nem ir para a 
rua, e nao tern a quem dizer que se estd abor- 

2 
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recendo,—nao 6 desagradavel achar na estante 
dos livros algum auctor ligeiro que nos facja es- 
quecer por duas horas o enfado em que esta- 
vamos duas horas antes! 

Ora, neste caso exactamente estd o livro do 
sr. Jos^ Palmella. Nao 6 de absoluta necessi- 
dade tel-o, e toda a gente mais ou menos faz a 
respeito d'aquellas heroinas certa id^a, que p6de 
nao ser completa, mas que nos tem deixado viver 
at^ hoje e ^ de crer que assim continuassemos; 
mas o que hao de estimar todos, i ler tao bem 
contada a historia ponto por ponto d'essas mu- 
Iheres extraordinarias: — uma, em quem, por 
assim dizer, se incarnou a velha familia huma- 
na, a grande Semiramis, e ahi nos faz o auctor 
sentir a influencia da mulher jd nesses tempos 
tao pouco conhecidos que podem passar por fa- 
bulosos a gigantesca e fragil grandeza d'ella, 
apompa, o luxo, o gosto da magnificencia e da 
ostentaQfio, que caracterisam a mulher da an- 
tiguidade como ade agora; a grande Semiramis, 
que 6 as mulheres todas, mais enthusiasmo do 
que prudeucia, todo desejo de brilhar, saltando 
do erro a gloria, ora heroismo, ora fraqueza, 
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voar e cafr, querendo ter fronte para todas as 
cordas, braQO para todos os sceptros, e no fim 
morrendo victima de quanto ideou e de quanto 
quiz crear! 

Outra, — Cleopatra! A formosura, a gloria, 
o poder, a verdade do ideal, a realisa^ao de 
quanto a phantasia possa sonhar de mais deli- 
cado e mais brilhante; que era tudo, que sabia 
tudo, musica, poesia, linguas, e os primores da 
elegancia, que a miseria remediada dos nossos 
dias nao pode sequer imaginar. Cleopatra, que 
d o poder, a extravagancia, e o amor; verda- 
deira mulber de Marco Antonio — que a esposa 
legitima nao o era tanto como ella! — fadada 
para aquelle romano effeminado eviril, animoso 
e brando, arrojado como um leao e meigo como 
uma donzella, heroico e infantil, natureza sen- 
sual e prodiga, espiritoasiatico, cora^aode com- 
moQoes faceis, para quern o amor era tudo, e 
que parecia feito para ella! 

Sapho, Corinna, Aspasia, Phrynd e Hypa- 
thia,— individualidades frageis e enormes, que 
podia crear a antiguidade, em que por uma per- 
sonalidade unica, se resumiam as multidoes; 
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existencias colossaes, completamente f6ra das 
proponjoes modernas; mulheres que realisavam 
pliantasias titanicas A vista do mundo inteiro, 
que olhava para ellas pasniado!... 

ludo se conta, tudo se descreve liabilmente, 
minuciosamente neste livio, que se extrema em 
vivacidade das condigoes s^ccas de forma que 
acompanham de ordinario este genero de es- 
criptos. Investigador infatigavel, dextro em evo- 
car as almas dos mortos, o sr. Jos^ Palmella 
adoptou o estylo pittoresco para estes casos do 
passado, e conseguiu, brilhantemente, fazel-os 
reviver para a imagina^ao dos sens leitores. 

Maio 1871. 

Julio Cezar Machado. 



«Vianden, 30 juin 1871. 
«Vous etes, mon jeune confrere, un des nobles es- 

prits de ce temps. J'ai votre livre (A arislocracia) et 
j'ai votre portrait. 

«Tous deux me parlent; j'y trouve une ame. 
«Vous faites bien de glorifier la femme. II est temps 

de restituer a Thumanite cette moitie trop long temps 
eclipsee par I'autre. L'homme a pins de genie, la femme 
a plus d'amour. Ces deux rayons meles font toute la 
grandeur humaine. 

«Votre livre est excellent: je le lis lentement; avec 
le latin et 1'espagnol, je parviens a lire le portugais. 
Continuez dans votre noble pays votre genereux apos- 
tolat. Nous sommes tous les combattants de la grande 
bataille des idees. Ce siecle vaincra par I'ideal. C'est 
pour I'ideal de la justice que je suis en ce moment per- 
secute. Bonne persecution. J'en suis heureux. 

nRecevez mon plus cordial serrement de main. 

Victor Hugo.n 

Eis a traducQao: 

Vienden, 30 de junho de 1871. 
Sois, meu joven confrade, um dos mais nobres es- 

piritos da actualidade. Estou de posse do vosso livro, 
{A arislocracia) e do vosso retrato. 
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Ambos me fallam, porque encontro alii uma alma. 
Fazeis bem em glorificar a mulher, pois e tempo de 

restituir S humanidade essa inetade ha tanto tempo 
eclipsada pela outra. 

0 homem tem mais genio, mas a mulher tern mais 
amor. F d'estas duas irradiafbes unidas que provera 
toda a grandeza humana. 

Ovosso livro eexcellente; li-o paulalinamente, por- 
que e so por meio do latim e do hespanhol que con- 
sigo ler o portuguez. 

Continuae no vosso nobre paiz o vosso generoso apos- 
tolado. 

Na grandiosa luta das ideas todos somos combaten- 
tes. Este seculo vencera pelo ideal, pelo ideal da 
justiga que presenlemente me vejo perseguido. Hon- 
rosa perseguieaoI Dou-me por feliz com ella. 

Recebei o men mais cordeal aperto de mao. 

Victor Hugo. 

Legation de Espana en Lisbba, 12 de junio de 1871. 

(Particular) 

Ill.mo sr. Jose Palmella. — Con un ejemplar de su 
obra «La aristocracia del genio y de la beleza» he re- 
cebido su atenta carta del 10 del corriente. 

Agradezco a v. el concepto benevolo que de mi ha 
formado, y acepto con satisfacion su bella producion. 

Exaltar las faculdades de la mujer, volver por los 
Ijipos de su inteligencia, y de su actividad, y por la 
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comprobation historica que de sus cualidades v. hace 
en sus biografias a lo Plularco, de quanta hay de grande, 
de bello, de virtuoso y de heroico en la mujer de la an- 
tiguedad, demonstrar cuan util es la instruction, que 
tanto se descuida en el bello sexo, y de la que tan pro- 
vechosos frutos pueden sacar-se, es empresa que le 
honra, y que ha sabido v. dezarrollar perfectamente, 
amenisando su bien pensado estudio con un estilo facil, 
legero, poetico y abundante. 

Cumpliendo con un deber de justicia, doi a v. la en 
bora buena, por su feliz idea y trabajo, y aprovecho 
esta ocasion para ofrecerme con toda consideration a s. s. 

etc., etc., etc. 

A. Fernandez de los Rios. 

Setubal, 14 de junho de 1871. 
111.'"0 sr. 

Ainda que um pouco tarde, queira v. acceitar a ex- 
pressao mais sincera do men reconhecimento, nao so 
pelo valioso brinde com que me distinguiu, como pela 
honrosa e immerecida citafao da pagina 120. 

0 seu bellissirao livro (A aristocracia) ha de ser lido 
/ com agrado por todas as senhoras em geral, e particu- 

larmente pelas raras escriptoras que em Portugal tern 
a coragem necessaria para resistir aos sorrisos dos igno- 
rantes e as criticas dos invejosos. 

Bern haja v. que levantou a sua voz auctorisada para 
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nos reanimar, e nos desenhar com maos de mestre os 
vultos admiraveis da antiguidade! 

Por muitas razoes o seu livro e uma esplendida ma- 
nifestafao d'um talento vigoroso, e do qual ha ainda 
muitissimo a esperar. 

Mil parabens pela sua obra, e mil agradecimentos 
pela offerta, que tem no mais elevado apreco, quem se 
confessa 

De v. etc. etc. 

D. Manama Angelica de Andrade. 

A aristocracia do gento e da belleza feminil na an- 
tiguidade, por Jose Palmella.— Pocos, muy pocos se 
dedican en Espana al estudio de la literatura porlugueza 
contemporanea. Descuido reprensible, puesto que la na- 
cion hermana no se alia reducida en sus joyas litera- 
rias a Las Lusiadas de Camoens, sim que actualraente 
ven la luz publica muchas producciones dignas de es- 
tudio y de admiraeion. 

En la produccion que nos ocupa, no sabemos que 
admirar mas, se la parte descripliva de ella, la narra- 
tiva, el eslilo 6 sua precisa forma I Que imagenes mas 
bellas y que descripciones mas encantadoras, no con- 
tiene especialraente en la parte que trata de Corinna y 
de Aspasia 1 

Al leer la descripcion de Mileto, a morada da opu- 
lencia, das luzes e dns prazeres, como dice el aulor 
(pag...), nos parece hallarmos en medio de sus calles, 
paseando por sus jardines y disfrutando de su perfu- 
mado arabiente. Creemos ver lambien a Corinna, dis- 
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putando a Pindaro, en certamen poetico, en lauro de la 
inspiracion; a Aspasia arengando con su arrebatadora 
elocuencia; a Safo, la Virgen pura de sourizo duke, 
presa del amor mas intenso por Faon; a Semiramis re- 
corriendo cual valiente Amazona las bellas campinas 
asiaticas al frente de los guerreros de Nino; a Cleopatra 
reduciendo con su belleza a Antonio, y acariciar des- 
pues en su morbido seno el venenoso aspid; a Frine...; 
pero a que continuar? todo es bello en la obra portu- 
gueza que criticamos, digna justamente de ser leida 
por todos los amantes de la belleza. 

Manuel Nuftez de Prado. 
(La Justiga Social, de Madrid, cronica bibliographica). 

Duas palavras de saudafao a urn livro que tem de 
certo grandes direitos a minha e a sympathia de lodas 
as senhoras, onde Jose Palmella, mogo academico, ja 
conbecido por varios opuscules, lidos com geral ap- 
plause, revelou aptidao 'e grandes recursos para histo- 
riador, mas historiador, como espirituosamente diz Julio 
Machado na introducgao da obra, sem ambigoes acade- 
micas, sem chino de sabio, sem estylo arrevesado. 

Tracta o livro, que se chama A aristocracia do genio 
e da belleza feminil na antiguidade, de algumas mu- 
Iheres celebres, como Semiramis, Sapho, Corinna, As- 
pasia, Phryne, Cleopatra e Hypathia de Alexandria, e 
da-nos em paginas formosas e opulentas, como a esphera 
em que gyraram aquelles astros da terra, noticias bio- 
graphicas de cada uma d'ellas. Disse opulentas, e po- 
deria ter dito—salvo erro — exhuberantes. 
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Jose Palmella escreve, creio eu, no vigor da moci- 
dade, na quadra estiva em que Ihe brotam do espirito, 
sedento de gloria, cardumes de flores, que Ihe vao 
alastrando o caminho. Espalha as maos cheias essas 
llores, com a prodigalidade irreflectida da mocidade; 
retrata no livro, umas apos as outras, a chusma de 
imagens que Ihe danfam em torno, num circulo ma- 
gico, e sacrifica as vezes a naturalidade, que e a meu 
ver urn dos segredos da arte, a torrente, que, se nao 
tiver diques, pode arrancar e destruir o que antes vivi- 
ficara. Feliz senao esle, ainda assiml Quero-me de pre- 
ferencia com os prodigos do que com os avarentos; e 
neste livro ha prodigalidade de talento, de mocidade e 
de poesia. Consagram-se nelle muitas paginas a mulher, 
enlretecem-se-lhe muitas cocoas; e ludo que se diz d'este 
sexo, tantas vezes calumniado e outras tantas desco- 
nhecido, e nobre, delicado e digno; apreciando-se numa 
pagina •, com louvor e enthusiasmo, algumas escriptoras 
nossas contemporaneas. 

D. Guiomar Torrezao. 
(Folhetim do Diario Popular, de Lieboa, de 6 de setembro 

de 1871.) 

Um livro que ha de conquistar merecida populari- 
dade e sera contestacao a Aristocracia do gerdo e da 
b'elleza feminil na antignidade. Saiu ha poucos dias 
dos prelos da Universidade, e vai correr os dois herais- 
pherios, apresentado ao mundo ledor pelo nosso sym- 
pathico romancista, Julio Cesar Machado. 

1 Refere-se a pag. 120. E em a vida de Sapho, a divlna poetisa de Lesbos. 
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15 auctor d'este livro Jose Palmella, ja conhecido 
como pamphletario energico, mas cujo merito litterario 
so na Aristocracia se pode cabalmente avaliar. Ha alii 
realmente paginas brilhantes; e, embora puristas exag- 
gerados podessem descortinar alguns senoes, e fora de 
duvida que todos os que lerem este livro, e muito es- 
pecialmente o sexo das gragas, hao de dar por bem le- 
vado o tempo d'essa leitura, e hao de sentir fortalece- 
rem-se as suas crengas na grandeza moral da mulher. 

Quanto podessemos dizer em abono da Aristocracia 
do genio e da belleza feminil, esta compendiado nestas 
qualro linbas do auctor dos Contos ao luar: 

—• nTudo seconta, tudo se descreve habilmente, mi- 
nuciosamente, nesle livro, qud se exlrema, em vivaci- 
dade, das condigoes seccas da forma que acompanham 
de ordinario este genero de escriptos.»— 

Candida de Figueiredo. 
{A Folha, jornal academico, de Coimbra.) 

Mas para que trouxemos nos tudo isto? Em primeiro 
logar para responder aquelles, que cuidam que o se- 
culo xix nao apresenta um caracter, uma face defi- 
nida; era segundo para saudar a apparigao d'um novo 
livro, que se occupa da antiguidade em relagao com os 
tempos modernos, que vem depois de todos os traba- 
Ihos nos vastos dorainios da critica que deixamos apon- 
tados acima, e que se liga d'alguma maneira a elles. 
E o seu auctor Jose Palmella, mogo academico, auctor 
de muitas obras jA editadas, escriptas com eloquencia 
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e erudifao mais que superior, e que lem feito a admi- 
rafao dos leilores e dado origem aos reparos da critica. 

A obra, que hoje edita, intitula-se A aristocracia do 
genio e da belleza feminil na antiguidade; e uma col- 
leccao das vidas das mulheres mais celebradas, Sapho, 
Corinna, Aspasia, Hypathia, Phryu6, Setniramis e Cleo- 
patra, na Grecia, Babylonia e Egypto, semi-deusas, 
que abrilhantaram o ceo do paganismo, mulheres quasi 
divinas, mais que ideaes, mulheres que foram o as- 
sombro dos seus contemporaueos, e que merecem ainda 
hoje a altenQao das edades posleriores «existencias co- 
lossaes, completamente fora das proporcoes modernas, 
mulheres que realisavam phanlasias titanicas a vista do 
mundo inteiro, que olhava para ellas pasmado», como 
observa no prologo da obra o sympathico folhetinista 
Julio Cesar Machado; imaginacao de fada, que tern o 
condao de tornar amenos os assumptos mais graves e 
pezados a comprehensao e agrado dos leitores; penna 
de oiro, que faz surgir de tudo thesouros de poesia e 
belleza. 

A aristocracia feminil na antiguidade vem justamente 
a luz, quando la fora a critica e os estudos antigos le- 
vam o mundo tao distante de nos, como acabamos de 
ver pela primeira parte d este nosso humilde trabalho: 
a critica esta pois auctorisada a perguntar: a que lume 
e a que clarao da historia viu o seu auctor as biogra- 
phias das mulheres celebres que nos descreve? Dis- 
persa as sombras do passado, descortina a origem dos 
povos do oriente, de Babylonia, onde representam seu 
magnifico papel—Semiramis, onde se encarnou a ve- 
Iha [am ilia hum ana, e a quern toda a antiguidade grega 
e romana atlribuiu uma virgem divina? Hypathia, a mu- 
Iher sabia, que podia dar licoes de geometria a Eucli- 
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rles, de pbilosophia a Plotino e Jamblico, seus mestres; 
Aspasia lifoes de politica ao maior politico de seu se- 
culo, Pericles; Sapbo e Corinna, que venciam Pindaro 
e Alceo na poesia lyrica; Phryne e Cleopatra, que erara 
na belleza superiores a Isis e Venus: todas estas grandes 
figuras sao apresentadas sob uma nova face a luz da 
bistoria e da sabenfa moderna, que nos vein da Alle- 
manha, da Franga e da Inglaterra? 

Descancem os leilores e as leitoras, que Jose Pal- 
rnella nao os incommoda com dissertagoes massudas, 
reconslrucgoes de antiquaries que fossam nos perga- 
minhos, nem com o pedanlismo d'um professor de la- 
tim. 0 auctor contenta-se com o que Ihe diz a tradigao, 
em geral, colora-a e da-lhe brilho; nada affirma, que 
nao seja fundado em auctoridades, contado por mestres, 
que foram contemporaneos das scenas do drama com- 
plicadissimo da vida d'estas mulberes; contado por ou- 
tros que ouviram a estes, Plutharco, Lustiliano, Alci- 
phron, Halicarnasso e mais. 

A critica podera nao quedar satisfeita com estas tes- 
temunhas, porque nao ouve depoimento de muilas, que 
eslavam impossibilitadas de asseverar muitos factos, e 
nem isto nos deve admirar, se attendermos que aos an- 
tigos faltavam muitos meios de conservar a tradigao 
notada, a falta de imprensa para reproduzir e conservar 
os documentos, a falta de communicagoes para fazer 
chegar o seu conhecimento a todos. A critica postada 
neste campo tern razao. Palmella e o primeiro a reco- 
nbecel-a, pois nao acceita muitas das assergoes dos an- 
tigos: assim nega que existisse so uma Sapbo; as acgoes 
infames que se attribuem a uma, nao mancba a flamma 
divina que aureola a fronte inspirada da sua; Cleopa- 
tra, se teve uma vida de Catharina da Russia, teve uma 
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morte digna de Lucrecia, a morle da mullier martyr 
pelo amor de Marco Antonio, como se ve por este tre- 
cho do sen discurso recitado sobre o tumulo do sen 
amante: 

«Em quanto vivo, ah I nada houve que nos podesse 
separar; mas hoje, apos a morte, estamos arriscados a 
ser separados do ceo que nos viu nascer. 

«Tu, fdho de Italia, tens o teu tumulo sob os valles 
do Nilo; e eu, desgragada, eu terei o meu sob as mar- 
gens do Tibre; menos infeliz, talvez, por ser a terra 
em que nascesle. 

«Mas se os deuses da tna patria te nao tern aban- 
donado, como os mais, se elles tern algum poder, como 
creio, faz com que tua mullier nao solTra o desgosto 
de ir adornar o triumpho do teu vencedor, que quer 
agora zombar de mim, porque sabe que ja nao podes 
levantar-le d'este sepulchro para me desafrontares. Oh! 
possara elles permittir-me, que eu a leu lado durma o 
somno eterno, pois de lodos os males, que tenho sof- 
frido, o mai? insupporlavel e o mais cruel e este curto 
espa^o que me tem obrigado a viver de ti ausente.® 

Eis como morreu a mulher talvez de peior fama do 
livro de Palmella, e sobre quem a antiguidade lanfara 
o estygma da infamia e da devassidao, aquella com 
quem Augusto queria em Roma adornar o sen trium- 
pho; mas que nao conseguiu, porque o veneno poz fim 
a seus dias, e o tumulo de Antonio, como ella pedia aos 
deuses, foi o seu tumulo. Quando esta acabou, assim, 
o que ha a esperar das outras? 

ElTeclivamente Palmella apresenta o retrato d'essas 
heroinas sobre muitos pontos desconhecidos, ate hoje. 
Pliryni, em logar de ser a devassa e a hectaire da Gre- 
cia, e o typo da belleza, que inspira a Apelles e Pra- 
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xiteles a arte plastica; Aspasia, que todos olhavatn so- 
mente como a corteza de Pericles, e a politica e mo- 
ralista profunda, como se ve pela indole de seus dis- 
cursos, apresentados por Palmella. 

«As riquezas nao podem honrar a um homem indo- 
lente, a um homem que deve tudo a outrem, e que 
n3o e, por assim dizer, mais do que um vil conductor 
dos bens alheios. 

«A belleza e a forca nao podem tambem ser para 
uma alma fraca e viciosa mais do que ornaraentos in- 
decorosos, que, pelo seu contraste, s6 fazem por mais 
era relevo a sua negra e torpe fealdade. 

«A sciencia, a propria sciencia, quando anda sepa- 
rada da justi^a e dos outros elementos que constituem 
a virtude, so pode cahir numa artificiosa subtilidade, 
podendo ser tudo — menos a sabedoria. 

«Esforfae-vos, pois, constantemente, raeus fdhos 
(este discurso era feito aos athenienses), empregae toda 
a extensao das vossas faculdades para vos elevardes 
acima de nos e de nossos antepassados. 

«Que vergonha nao deve ser a d'aquelle que so e, ou 
julga ser alguma cousa pelo que foram os seus ante- 
passados 1 

«Finalmente, Corinna e Sapho, a quem os nossos an- 
tepassados attribuiam mais belleza e dotes physicos, ac- 
cessiveis aos homens, apparecem-nos agora circumdadas 
pelo fogo divino do estro e do genio, entidades supe- 
riores, que nao cedem aos mortaes, que os guiam e 
Ihes dao conselhos, que sao a par de uma censura um 
incitamento para que trabalhera e se tornem distinctos; 
depois de mortos, ninguem mais se lembrara de vos, 
6 filhos de Lesbos. Nem um vestigio da vossa passagem 
deixareis na terra, a posteridade desconhecera comple- 
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tamente os vossos nomes... vossas almas vaguearao sem 
gloria pelas solidoes tenebrosas de Hades, voltejando 
vergonhosamenle em torno das sombras dos mais obscu- 
res mortos.» 

A mira apraz-me crer que eslas personagens extra- 
ordinarias serao corao I'almella as pinla. 0 hornem e a 
mulher de genio quasi nunca se-rebaixa; e as raulheres 
biographadas neste livro tinham genio. 

Mas, se a crilica nao concorda com este livro em 
muitos pontos, fallo na crilica historica, se Ihe enconlra 
talvez graves defeitos, deveni so por isso rejeital-os, e 
nem merecera sequer as medilacoes dos nossos sabios? 
Escreve-se muito sobre a anliguidade enlre nos para 
que se despreze um ou outro que de epoca em epoca 
vai sahindo a luz? 

A uma obra lilteraria nao se podia pedir mais do 
que quiz dar-nos o seu auctor. Sobre esse ponto e que 
a crilica se deve desenvolver. Um livro deve ser jul- 
gado pelo que diz, e nao pelo que podia dizer: neste 
campo nenhuma obra bumana e perfeita, e ale o mundo, 
obra de Deus, creio eu, tern muitos defeitos. Ora, se 
estudarmos bem o livro, A aristncracia, encontramos 
la effectivamente um lado historico, descripcao de paizes 
antigos, paizagens e perspectivas de logares graciosos, 
que encantam a visla do observador; encontramos outro 
lado artistico como nao pode deixar de existir em toda 
a obra, e um lado finalmente moral e social. Nenhuma 
obra bumana deixa de apresenlar esles caracteres e 
qualidades—arlistica, historica e moral ou social,— 
algumas ha que podem encerrar todos esles allributos. 
0 que deve fazer neste caso o censor que as julga? 0 
simples bom senso esta indicando que deve, para o juizo 
ser recto e o conhecimenlo do que se julga profundo, 
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estuddc-se a obra debaixo do ponto de vista principal: 
so assim se podera coraprehender o que quiz ensinar- 
nos o seu auctor. 

Olbado debaixo d'este ponlo de vista A arislocracia 
do genio e da helleza feminil na anliguidade e inteira- 
mente social; a arte ou historia sao adornos que fazem 
realfar a belleza da these moral e social: a elevacao da 
mulher pelo estudo, pela sciencia, pela participafao do 
governo da sociedade, pelas artes, por tudo emfim, que 
possa desenvolvel-a e tornal-a realmente em tudo egual 
do homem. Esla obra parece que se occupa d'um as- 
sumpto antigo, mas e uma obra toda moderna. 0 au- 
ctor poderia resurair d'esla maneira a sua these: se a 
mulher na sociedade antiga, tao desconsiderada como 
era, que nem podia sahir do gyneceu da familia sem 
perder e mancbar-se-lhe o pudor da castidade, sem 
fazer-se corteza, heclaire; se nao podia estudar e des- 
envolver-se, dedicar-se as artes, e ainda assim domi- 
nou o seu seculo: o que nao seria nas sociedades mo- 
dernas, onde ella ja desfructa alguns direitos, onde ja 
recebe alguma educacao, se soubera aproveitar aquella 
mola occulta de que falla Rousseau? 

Que! Os exemplos da historia nao sao nada? Por- 
que rauitas mulheres nao servem senao para educar e 
criar os filhos, havemos sacrificar ao mesmo asphixia- 
mento as mulheres com capacidade politica como As- 
pasia na Grecia, Isabel na Inglaterra? 

Que I Porque a mulher ate hoje nao tem em geral 
mostrado tanto talento como o homem; porque pos- 
sue em geral menos razao e mais sensibilidade, produ- 
cto e effeito em grande parte da educaijao, que e toda 
artislica; seguir-se-ha que, educando-a, abrindo-lhe os 
horisontes que estao patentes ao homem em todos os 
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ramos da aclividade humana, a politica, a litteratura, o 
ensino; dir-se-ha, dizemos, que a imdher nao venha a 
rivalisar, disputar a palma aos raaiores Pericles e Pin- 
daros do nosso seculo? A mullter i muito semivel; di- 
zeis. Que! pois a sensibilidade e coisa que se despreze? 
Supponde um mestre com entranhas de tigre. Tudo o 
que os mestres nos dizem para que o fixemos e neces- 
sario que seja dito com fogo, com sensibilidade. Sim: 
quern ha ahi, e este e o ponto aonde nos queriaraos 
chegar, quern ha ahi que nao reconheca o dom par- 
ticular da mulher para o ensino? Onde os estudos 
preparatories necessaries a todo o cidadao — o ensino 
religioso, politico e civil — estao mais desenvolvidos do 
que na patria de Washington, devido principalmente a 
mulher, anjo de paz, e bondade, que verte de seus la- 
bios a sciencia, como dos de Jesus corria a caridade 
e o amor? 

Eu tenho diante de mim a obra de Alf. Karr — As 
rnulheres. A mulher e para este escriptor como um 
brinquedo de crianfa, um ser que tern ma lingua, por- 
que so faz dizer mal dos seus similhantes, a sua offi- 
cina de trabalho e o toilette, a sua sociedade o mundo 
elegante. Estudou a mulher do imperio francez, a mu- 
lher 4 Napoleao m, a mulher coquette, e apresentou-a 
ao publico, mulher que ia aos bailes das Tulherias e 
que danfava o cancan. Hoje, apezar da desconsideracao 
em que e tida, ja ninguem a considera unicamenle por 
este lado; a necessidade das cousas, a feigao dos tempos 
faz muitas vezes justifa, apezar dos prejuizos dos homens. 

Palmella olhou-a exactamente pelo lado contrario, so- 
mente pelo que tem de nobre e serio: no nosso humilde 
enlender e o maior merito da obra; desprender d'um 
prejuizo e ja muito, mostral-o a publico e ainda mais; 
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pugnar como um glarliarlor antigo, para que se extinga, 
para que perega absolutamente, isso e tudo. Foi exa- 
ctamenle o que fez o auctor. 

Emquanlo a parte artistica, a Arislocracia contem 
bellezas de primeira ordem e metaes de primeiro qui- 
late ; o estylo e tlorido, rico e scinlillante de imagens: 
se pecca e antes por excesso do que por defeito. Jose 
Palmella e 'seraelhante aquelles discipulos, a quem o 
mestre antes reprime que excita; a sua imaginafao e 
uma Clio possante e desvairada, mas sublime, mas gran- 
diosa, que deseja encerrar todo o saber humano num 
periodo de duas ou tres paginas. Eu gosto do escriptor 
de folego; mas se esta qualidade e um defeito, Jose 
Palmella ja o reconheceu em algures da sua obra. 

Para mim A arislocracia e uma obra de merito 
intrinseco e extrinseco: merito em quanto ao assumpto 
que escolheu, merito em quanto ao modo de o tractar: 
com pequenas correcfoes, de ligafao nalgumas partes e 
mais variedade de phrase noutras, seria quasi uma obra 
perfeita. Saudo o auctor por nos ofTertar tao valioso pre- 
sente nesta epoca, em que os livros bons sao tao raros. 

Coimbra, 1871. Alves de Moraes. 
' {RevohiQao de Setembro, de Lisboa). 

Um livro — Recebemos um exemplar de um livro 
sahido ha pouco dos prelos da imprensa da universi- 
dade. 

Intitula-se A arislocracia do genio e da belleza fe- 
minil m antiguidade, e e o seu auctor um erudilo man- 
cebo de Coimbra, conhecido ja com muita vanlagem 
na arena litteraria, chamado Jose Palmella. 
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Nao tivemos tempo ainda de ver o volume do sr. 
Palmella; algumas paginas porem, que passamos pela 
vista, traduzem-nos que o espirilo democratico, que tern 
produzido rapido e successivamente uns poucos de opus- 
cules politicos, em que se denunciam o talento, a poe- 
sia e um coraQao cheio de crenfas puras, e apto lara- 
bem para os mais delicados lavores litlerarios, e que 
nao o assusta o assumpto mais difficil e ao mesmo 
tempo mais poetico e mais social que pode prender a 
penna de um escriptor — a mulher. 

Folgamos com o commettimento arrojado do estu- 
dioso escriptor; e creia o sr. Palmella que vamos ler 
avidamente o seu livro, para Ihe enviarmos no proximo 
numero os nossos parabens, que de certo nao seri digno 
das nossas censuras um escripto de quern ji tern dado 
tantas provas de escriptor lalentoso, e de homem de 
convicgao. (Republtca Federal, de Lisboa). 

A aristooracia do genio e da belleza femi- 
nil na antiguidade — Este primoroso trabalho de 
Jose Palmella constitue um verdadeiro livro. Livro era 
que se encontra ligao proficua, livro em que se res- 
peitam a moral e o decoro, livro em que a forma, 
umas vezes severa, outras elegante, outras apaixonada, 
e sempre estylo facil, despretencioso e correclo. 

As mulheres celebres da antiguidade, de que Jose 
Palmella traga a biographia, sao Semiramis, Sapho, Co- 
rinna, Aspasia, Phryni, Cleopatra e Hypat Ida. 

Todas sacerdolizas do bello, ou no templo do amor, 
ou no templo da poesia, nenbuma e apresentada pelo 
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auctor como typo do vicio; e, sem embargo, a reputarao 
de rauitas d'estas heroinas tem sido aboeanhada pelas 
mas linguas da historia. Jose Palmella, porem, na sua 
rehabilitaQao das mulheres celebres, cila junto de cada 
facto urn auctor de credito, e accrescenta a cada opi- 
niao o conceito de um erudito. 

E com effeito, Semiratnis, a sabia, a guerreira, a 
constructora, e muito mais agradavel a vista de que a 
Semiratnis que Menones, o governador da Syria, foi 
buscar a casa de Simas, seu educador, para fazer d'ella 
sua esposa, e que depois, fascinada pelo brilho deslum- 
brante da coroa de Nino, deixa morrer seu esposo de 
pezar ao ouvir do rei da Assyria a senten^a da sua 
morte, na declarafao do seo fogoso amor por Semira- 
tnis, e que, vertendo apenas uma lagrima de saudade 
sobre o tumulo do apaixonado esposo, passa do seu 
thalamo, sem hesitar, para o leito dourado de rainha. 

oA forma e alguma cousa, o espirito e tudo,» diz 
Jose Palmella, e por isso elle attende somenle ao es- 
pirito elevado no grande genio que fez construir os 
sumptuosos jardins de Babylonia, sem cuidar da forma 
da esposa do governador da Syria, que, quando viuva 
de Nino, foi mais Venus que rainha no seu sumptuoso 
palacio de Artemisa. 

E depois de Semiramis, a Sapho de Mytelene, e apos 
esta Corinna, Aspasia, Phryni e Cleopatra, sacerdo- 
tizas do amor, ou mestras da poesia, ou exhibicoes da 
mais rara forraosura humana, todas, ate mesmo Cleo- 
patra e Phryne, sao apresentadas por Jose Palmella como 
inspiradoras do genio, quer junto do talento oratorio de 
Pericles, quer ao lado do talento arlislico de Praxitelles, 
quer inspirando a gloria a Cesar, quer inspirando o ocio, 
que foi deshonra e morte, a Marco Antonio. 
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Emfim, o livro de que nos occuparaos tomou ja um 
logar distincto na litteralura contemporanea; e o sea 
auctor, moco estadioso e de talento, merece a consi- 
derafao publica, pelo poderoso conlingenle que esta for- 
necendo para a grande obra da uossa emancipagao lit- 
teraria. 

Aconselhamos a todos a leilura do bello livro de Jose 
Falmella, assegurando ao publico que, por mais melin- 
drosos que os assumptos sejam, o auctor Iracla-os por 
forma c|ue a A aristocracia dn genio e da belleza pode 
lanlo eslar no boudoir de uma don/.ella, casla e inno- 
cenle, como sobre a secretaria austera do mais rispido 
e respeilavel anciao. 

(Repuhlica Federal, de Lisboa, Jnlho do 1871). 

O sr. Jose Palmella, joven academico de Coimbra, 
acaba de publicar um excellente livro, que inlilulou — 
A aristocracia do genio e da belleza feminil na unti- 
guidade, — cujo livro e uma eloquenle prova do seu 
esplendido talento. do seu amor ao estudo, e da sua 
dedicagao ao trabalho, porque obras laes so podem ser 
produzidas pelo consorcio inlimo de um estudo pro- 
fundo e de uma investigacao laboriosa, aos quaes preste 
auxilio e de impulso uma grande forca de vontade, ja 
que a ambicao de fortuna ou de gloria nao sao mo- 
tores, que valham nada enlre nos. 

0 livro do sr. Palmella, cuja leitura encanta o es- 
pirito e avigora a intelligencia pelo bom ensinamento 
que conlem, e uma interessanle galeria de retratos fe- 
minis e de episodios bistoricos, tao artislicamente Ira- 
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gados e coloridos, que conslituem uma escola especial 
pela originalidade do estylo e pela raridade da dispo- 
siQao, que muilo honra e ennobrece o seu talentoso 
auctor, d'ando ao mesmo tempo um publico testemunho 
de que as boas letras portuguezas tem ainda por si ca- 
valleiros e trovadores, que as glorificam e exallam, 
glorificando-se e exaltando-se a si proprios. 

Tracta o joven escriptor, no seu bellissimo livro, deSe- 
miramis, de Sapho, de Corinna, de Aspasia, de Phryne, 
de Cleopatra e de Hypathia, com tanta erudifao e pro- 
ticiencia, que, transpondo as fronteiras da biographia, 
entra nos dominios da historia, e, em vez de sete bio- 
graphias, escreve sete magnificos capitulos de historia 
universal, porque as illustres damas de que tracta, sao 
verdadeiras heroinas, que o mundo tem sempre res- 
peilado e admirado atraves dos seculos; sao pertenga 
da humamdade inteira e nao propriedade particular do 
pequeno tracto de terra em que nascerara; e agora 
mais portuguezas que cosmopolitas, depois que o sr. 
Jose Palmella as naturalisou, no seu excellente livro, 
que toda a imprensa tern saudado com o maior enthu- 
siasmo e verdade, a cujos gabos e applauses nos nos 
associamos tambem com a mais intima conviccao. 

Alem de tudo isto, e para mais realfar os meritos 
da Aristocracia do genio e da belleza fem mil, la vem 
tambem, como servindo de portico ao elegante templo 
do genio e da belleza, uma formosissima introducfao 
de Julio Cesar Machado, a inspirar alegria, a expandir- 
se em perfumes e a communicar-nos aquella mocidade 
eterna e irriquieta do notavel folhetinista, que nos pre- 
samos, que lodos presam, pelos esplendores da sua ro- 
busta intelligencia, e pela probidade do seu caracter 
franco e leal. 
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Parabens ao distincto academico pelo seu magnifico 
livro, pelo brilhante acolhiraento que tem tido, e mil 
agradecimentos pelos volumes com que nos honrou. 

(Correio de Lishoa). 



PREFAC10 DA l.a e DA 2.a ED1CAO 

Ao darmos Aluz da publicidade este modesto 
livro com o titulo de A aristocracia do genio e 
da helleza feminil na antiguidade, nao tivemos 
s6 em vista manifestar o nosso ardente enthu- 
siasmo por alguns genios feminis que abrilhan- 
taram o c6o do paganismo pela sua belleza, seu 
espirito e suas gratjas, mas tambem combater 
indirectamente a opiniao d'aquelles que pensam 
como Napoleao i: aAs maiores mulheres sao as 
que mais filhos podem dar d sociedade.» 

Nao admira que este irrequieto Saturno as- 
sim pensasse erespondesse aM.me deStael, pois 
precisava tersempre de pd novos exercitos para 
devoral-os no campo da guerra. 

Em nosso humilde pensar, todas as mulheres 
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podem ser grandes, aproveitando-se cada uma 
dos dons que a natureza Ihes tiver concedido. 

Todas podem ser grandes, elevando-se a qual- 
quer das tres brilhantes espheras, que a natu- 
reza desenhara em volta da humanidade, isto 
d, as espheras physica, moral e intellectual, cor- 
respondentes d belleza, d virtude e ao saber. 

Na variedade estd a harmonia e a riqueza da 
sociedade. 

Ao lado das Hypathias podem existir as As- 
pasias e as Phrynds. 

Consente-se um mal menor para obviar aoutro 
maior. l£ o que pensou Solon em Atbenas, quan- 
do presentiu a corrupqao que amea^ava as en- 
tranhas da sociedade grega. 

Aqui, nesta pequena galeria, achard o leitor 
aprova do nosso grande cultopela belleza, pelo 
saber e pela virtude. 

Ahl encontrard um solemne desmentido 
dquelle que pensa que a mulher nao se p6de 
elevar da esphera domestica ao pinaculo da 
luz. 

Ahi se encontrard um grupo das mais bellas 
mulheres associadas aos acontecimentos mais 
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grandiosos do mundo antigo, exercendo nelle 
jd a sua magica influencia. 

Ver-se-d primeiro despontar Semiramis, a 
majestosa Semiramis, Id bem proximo a essa 
pasmosa revoliajao que fez desapparecer Troia, 
e, radiante de belleza, de valor e de espirito, 
sustentar o imperio de Nino com mais grandeza, 
brilbo e majestade. Ver-se d como a belleza a 
conduziu d celebridade, o valor d gloria, o genio 
d reallssKjao das mais assombrosas maravilhas. 

Ella symbolisa a grandeza de Babylonia. 
£ Babylonia, elevando-senasmargens do Eu- 

phrates d'um lado com sens maravilhosos jar- 
dins para inebriar com sens perfumes os deo- 
ses, em quanto do outro se ergue o templo de 
Bel para sondar o segredo dos astros. 

Em seguida ver-se-d Sapho de Mytelene; 
contemporanea dos sabios gregos, deslumbran- 
do Lesbos pela sua luz poetica, revelando a 
linguagem do amor, fazendo sentir a grandeza 
da virtude, o prazer da musica e a immortali- 
dade da poesia. 

Sacerdotiza da luz—'em lucta com as trevas. 
Depois apparece-nos Corinna em frente de 
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Pindaro, e supplantando cinco vezes nos jogos 
olympicos este athleta da poesia lyrica. 

Depoia Aspasia, a formosura da Jonia, sen- 
tada em sen throno de luz, ao lado de Pericles, 
inebriando-o de sua belleza e fascinando-o pela 
sua eloquencia d'oiro. 

Aspasia, este prodigio da Grrecia, que dava 
009068 de politica ao maior politico, de eloquen- 
cia ao maiororador, desabedoria ao maior sabio. 

Aspasia, abiapada a Pericles, vendoaseu lado 
o virtuoso Socrates, o divino Platao, e a seus 
p^s um povo inteiro, todo deslumbrado pelos 
vivos claroes de seu genio e encantado pela ma- 
gia de sua palavra, — d o mais sublime e gra- 
cioso espectaculo que tempos antigos podiam 
offerecer d contemplaejao dos scculos. 

Uepois de Aspasia vem Phryn^, o symbolo 
da belleza plastica, mergulhar o seu formoso 
corpo, numa bella tarde, sob a onda azul da 
praia de Eleusis, e surgir depois radiante de 
gracja e de volupia, como Venus de sua poetica 
espuma, em presen(ja do mais amavel e espiri- 
tuoso povo do mundo; desprender um sorriso 
sobre a fronte dos maiores artistas do tempo, 
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inspiral-os, voar com elles ao c^u da arte, dei- 
xar eternisado o cinzel de Praxiteles e o pincel 
do grande Apelles; eis outro deslumbrante phe- 
nomeno, que s6 a Grecia sabia produzir sob 
sen maravilboso cdn. 

Depois de respirarmos os perfumes de Ba- 
bylonia, de Lesbos e de Athenas, chegamos a 
outro jardim da belleza nao menos celebre, che- 
gamos a Alexandria, e ahi encontramos Cleo- 
patra e Hypathia, a belleza da terra e a belleza 
do c^u; o symbolo das volupias terrestres e o 
symbolo das volupias celestiaes. 

Duas realezas differeutes sob o mesmo cdu! 
E em que epocha? 
Uma, na epocha em que o mundo romano ia 

cahirsob o cutello dos Cesares; a outra, quando 
os Cesares iam cahir sob o alfange dos barbaros. 

Cleopatra, ultima descendente dos Ptolo- 
meos,-—victima do despotismo politico; Hypa- 
thia, ultima descendente da realeza neoplatoni- 
ca,— victima do despotismo religiose. 

Uma descia ao tumulo, quando o mundo ro- 
mano era o algoz dos barbaros; outra, quando 
elle se tornava victima d'elles. 
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Cleopatra viveu quando o christianismo ia 
despontar sob o cdu azul da Galilea com seus 
labios de amor e tolerancia, para se tornar mar- 
tyr dos phariseus de Jerusalem e Roma;—Hy- 
pathia, quando os representantes do Cordeiro 
de Nazareth se olvidavam de sua orig-em, e, 
affrontando a divindade do sen fundador, se 
tornavam algozes do paganismo. 

Cleopatra 6 a ultima palavra d'um amor ter- 
restre, Hypathia d'um amor celeste. 

* * 

Devia este volume ter sabido em 1868; po- 
r£m as agita9oes politicas e outros motives, que 
o publico nao precisa saber, nos detiveram at£ 
hoje. 

0 estudo sobre Hypathia de Alexandria foi 
escripto em 1867 1 e publicado no jornal 0 Ly- 
ceo, redigido por alguns talentosos academicos, 
nossos condiscipulos e amiges, que hoje fre- 

1 lloje sai sensivelmente aherado em muitoa pontos. 
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quentam com louvor a Univeisidade. Eram 
elles; Alves de Moraes, Mascarenhas Pedroso, 
Alves daVeiga e Cesar de Sd. 

As reiteradas instancias d'estes nossos ami- 
gos, para entrar na collaboraijao d'este jornal, e 
ao benevolo acolhimento que teve Hypathia, 
devemos a publica<;ao d'este livro. 

Sem aquelle ensaio nao teriamos escripto 
uma s6 linha em publico, sem elle nao teriamos 
sonbado na realisa9ao d'esta obra e na de ou- 
tras jd publicadas. A timidez e a consciencia 
de nossas debeis fonjas eram para n6s nm ob- 
staculo insuperavel. 

Seja esta declara^ao o nosso primeiro signal 
de reconbecimerito dquelles nossos amigos. 

Em setembro de 1868 escrevemos —Semi- 
ramis, Sapho, Corinna e Aspasia; d'abi em 
deante abrimos um parenthesis, que nos deu 
occasiao de publicar uns olto opusculos, que 
por ahi correm, uns conhecidos, outros desco- 
nhecidos. 

Pbrynd e Cleopatra foram escriptas agora 
mesmo, com toda a febril anciedade de quern 
estd para seguir viagem, com a impaciencia do- 
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lorosa de quem soffre uni grande abutre cor- 
roer-lhe o corpo e devorar-lhe a alma. 

Nao ha tempo para reconheeer cacophonias, 
nem se a phrase 6 a mais propria, nem se o 
periodo termina agradavel ou desagradavel- 
mente. 

Estes intervallos, estas interrup^oes, estas 
impaciencias, devem ter produzido uni estylo 
pouco harmonico; nao admira. 

Sirva tudo isto de desculpa para acritica sin- 
cera e imparcial que nos fizer a honra de julgar. 

Numa outra edi9ao completaremos esta ga- 
leria com mais duas bellezas celebres: Helena 
e Sapho de Eresia. 

Em segnida tencionamos publicar mais dois 
volumes, sendo uni correspondente aos genios 
feminis da edade media, outro aos dos tempos 
modernos, abrangendo assim esle nosso estudo 
algumas das principaes celebridades feminis, 
que bhn florescido nos ties grandes periodos 
que dividem a historia da humanidade. 

Nao seguimos modelo algum. Nao tivemos 
mestre, nem conselheiro, nem guia vivo nem 
morto. 
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Trabalhdmos s6, completamente s6. 
Nao sabemos mesmo se se tem encetado esta 

ordem de trabalhos em portuguez; suppomos 
que nao. 

Nao dizemos isto por orgulbo, nem com as- 
piragoes a innovador, mas simplesmente para 
confessar que maior deve ter sido o nosso tra- 
balho, e nao pequenos os escolhos em que de- 
vemos ter cahido, sob todos os pontos de vista 
em que a illustrada critica queira considerar 
este livro. 

Sirva elle de incentive a outros mais illus- 
trados commettimentos, que possam vir a es- 
clarecer-nos e apontar onde estd o mais com- 
pleto e o mais perfeito. 

Aos que nos apontarem um erro nao volta- 
remos o rosto, mas apertaremos affectuosamente 
a mao e diremos: obrigado. 

Adoramos a luz; todo o que nol-a ddr 6 nosso 
amigo. 

JosS Palmella. 
Maio 24, 1871. 
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A HumLmniE 

A mulher, esta perola mimosa da crea^o, 
lan9ada dos labios de Deos ao paraizo terreal 
para fazer entrever ao homem a belleza das di- 
vindades celestes; a mulher, esta rosa myste- 
riosa escapada do formoso seio dos anjos para 
vir perfumar a vida dos mortaes, tern sido e ha 
de ser perpetuamente o sonho doirado da mo- 
cidade, a etherea inspiraqao do poeta, a gloria 
azul do genio, a immortalidade dos heroes. 

Sem ella nada de augusto e grande se pode 
elevar da terra ao c^u. 

* * * 

Sua benefica influencia manifesta-se atravds 
de todas as regioes sociaes como os raios fecnn- 
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dantes d'um esplenduroso sol se fazem sentir 
atravds da mais luxuosa e superabundante ve- 
getaejao da zona tropical. 

Ella 6 o iris da bonanza, no mcio d'este oceano 
encapellado da vida; raio purpurino resvalando 
num c^u azul. 

Sem ella, o que seria do homem? Quereis 
ouvir a resposta? 

Remontae ao ber^o de todos os seculos, en- 
trae naquelle formoso Eden, onde a arvore da 
vida desponta em majestosa ascensao para o 
c^u e faz pender sens pomos de oiro para a 
terra, como querendo remirar-se no chrystallino 
d'aquellas torrentes puras, que em quatro bra- 
90s sdem dolago doparaizo para em voluptuosa 
peregrinaQao irem fecundar as quatro faces da 
terra; dirigi-vos dquella magestosa estatua que 
se ergue em face da arvore seductora do £em 
e do Mai, safda ba pouco do maravilboso cinzel 
do Esculptor eterno; dirigi-vos dquelle grande 
vulto, que percorre atrav^s d'aquelles floridos 
prados, com certo ar de melancolia, e que de 
quando em quando pdra — como abysmado ante 
asmaravilhas de Decs; perguntae-o ao decahido 
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Adao, que elle vos responderd: sem a mulher o 
homem d rocha esteril, dtomo perdido na im- 
mensidade dos cdus; quero-me antes decahido 
ao lado de Eva, que erguido ao lado dos anjos. 

Sem ella, nao se dariam essas grandes revo- 
lu9oes, revoluQoes assombrosas, que reduzem a 
cinzas uma florescente Troia, d verdade; mas 
d'essas sublimes cinzas resurgem novas Troias, 
renascem as Phenix immortaes, renascem — a 
lliada e a Udyssea, maravilhas que o genio, 
num arrobo de enthusiasmo divino, faz surgir 
dos abysmos do nada; mas por amor de quern? 
Ide perguntal-o ds Helenas. 

Sem ella, nao teria Bard sacudido o jugo de 
Jabino, rei dos Cbananeos, nem se libertara 
Betulia do cerco de Holophernes, nem Mardo- 
cheo dos zelos do fero Aman;—por isso os ju- 
deos glorificam ainda hoje, em versos immor- 
taes, o patriotismo da sua prophetiza Debora; 
relembram religiosamente a audacia de Judith; 
e ajoelham perante a dedicaqao amorosa de Es- 
ther. 

Sem ella, Roma nao teria feito rolar para o 
abysmo a soberba realeza dos Tarquinios, nem 



54 

exterminado a corrupqao dos Decemviros, nem 
abatido o orgulho dos Coriolanos:— por isso 
a historia guarda a memoria de Lucrecia, pran- 
t^a o fim de Virginia, e agredece as supplicas 
de Veturia. 

Sem ella, Moys^s nao seria salvo das aguas 
do Nilo, nem se tornara o supremo libertador 
do povo Hebreu. 

Sem ella, Jason nao lan^aria mao do Velio de 
Oiro, guardado pelo Dragao da Colchida, nem 
Theseu peneti aria no Labyrintho de Creta para 
exterminar o Minotauro, que devorava a juveu- 
tude de Athenas; — por isso a historia soube 
elevar & posteridade os nomes de Termutis, de 
Medda e de Ariana. 

Sem ella nao ha Homeros, nem Dantes, nem 
Tassos, nem Camoes, nem Lamartines, nem 
Hugos: sem ella nada de grande e sublime p6de 
surgir em face da terra. 

* * # 

A mulher 6 a synthese de todas as perfei- 
qoes. 
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Suns faculdades sao ricas e variadas. Ella 
tambem tem o poder de sondar o que se passa 
desde o cora<;ao do homem atd ao coraqao dos 
astros. 

E um engano suppol-a toda coracjao, quando 
Deos Ihe dera a mais graciosa cabe9a para gy- 
rar coino uma bella espbera em torno das mais 
nobres e radiantes id^as. 

A sua missao na terra nao se limita, como 
muita gente pensa, a procrear filhos, mas bons 
filhos; ora, para os dar bons k sociedade, nao 
k preciso ser uma Aspasia, nem uma Sapho, 
mas d preciso sabel-os educar, d preciso ter al- 
guma luz, luz que possa guial-os na terra e con- 
duzil-os ao cdo, — luz que possa illumiual-os 
entre os homens, sem receio de os apresentar 
um dia deante de Deos. 

E-lhe precisa uma instr uccjao solida e proficua. 
E preciso que conheqa seus direitos e seus 

deveres para melhor saber a nobre missao que 
tem a desempenhar no seio da familia e da so- 
ciedade. 

E preciso sahir d'esse oceano de trevas, onde 
impera a supersti^o, para se elevar a todas as 
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espheras que comportam as suas brilhaates fa- 
culdades e o seu delicado organismo. 

E precise dar-lhe toda a liberdade compativel 
com os mais bellos e nobres sentimentos. 

Nao sejamos injustos, egoistas e contradicto- 
rios como os gregos, nem voluptuosos como os 
turcos, nem supersticiosos como os chinezes. 

Sejamos para com a mulher o que a natureza 
nos ordena ser; seus leaese verdadeirosamigos. 

S6 assim descansaremos em leito de rosas, 
e veremos na terra um novo paraizo. 
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SEMIRAMIS ^ 
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Quando, atraves das camadas seculares que nos tfira 
precedido, nos acercamos das ruinas que juncam o solo 
brilhante do Oriente; —quando, por entre as espessas 
brumas do passado, pisamos as deliciosas e ferteis pla- 
nicies que se acham regadas pelo Tigre e Euphrates;— 
quando contemplamos pelo telescopio da bistoria a pu- 
reza d'aquelle esplendido ceo, onde os magos da Chaldea 
procuravam, atraves do movimento elliptico dos astros 
scintillantes de luz, surprehender o mysterioso livro do 
porvir; — quando pensamos, por um moraento, que 1'oi 
alii que se elevaram e abateram tao grandiosos impe- 
rios, desde o formado por Nemrod, o robusto cagador 
biblico, ate ao engrandecido por Mahomet, o fundador 
do Alcorao; — que foi d'alli que no celebre dia da enn- 
fusao das linguas se dispersaram os arrojados obreiros 
da famosa Babel, levando hasteado em suas robustas 
maos o fluctuante estandarle das primilivas luzes para 
diffundil-as para oulras regioes do globo: quando nislo 
pensamos, o nosso coragao inunda-se-nos de tristeza, e a 
mente, recuando de espanto, entra num accesso vertigi- 
noso, por ver como a altivez e a majeslade detantos im- 
perios resvalaram repentinamente do thealro brilhante 
da existencia para o insondavel abysmo da destruigao I 
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Entretanto, no meio de tao espessos nevoeiros, e 
d'estes destrofos celebres, ja demasiadamente oblite- 
rados pelo sopro gelado do passado, uma reliquia pre- 
ciosa se nos apresenta, como para illuminar toda esta 
regiao de trevas e salvar do esqueciraento tantas ruinas: 
e um vulto majestoso, e uma gloria immortal, quo ex- 
cedeu a todas as que despontaram no ceo da realeza; 
e uma d'estas mulheres famosas, que, depois de assom- 
brar a era era que viveu, tem ainda hoje o condao de 
altrahir o olhar do nosso seculo e ser fonte de inspi- 
rafao para os mais celebres artistas, para os mais gran- 
diosos genios, desde Voltaire ate Rossini. Queremos 
fallar de Semiramis, da famosa soberana, que immor- 
talisou pelos seus maravilhosos feitos o imperio de Ba- 
bylonia. 

E d'esta illuslre rainha, cuja vida se acha colorida 
pelos mais attrahentes e maravilhosos factos, que nos 
vamos occupar; — antes porem de passarmos a narrar 
as deslumbranles accoes do seu magnifico reinado, e 
de resvalarmos por enlre as floridas quadras de sua 
brilhante existencia, convidamos os benignos leitores a 
abandonarem por alguns instantes as ridentes margens 
do famoso Euphrates, onde este celebre norae se acha 
tao intimamente associado, para atravessarraos os ar- 
dentes desertos da Syria, descancarmos por alguns rao- 
menlos debaixo da copa frondosa das elegantes palmei- 
ras, que ensombram as magnificas ruinas de Palmyra, 
e, depois de alii mitigarmos a sede, nalguma das vivas 
fontes dos divines oasis que bordam aquelles deser- 
tos singulares, transpormos as raontanhas do Libano, 
passarmos os frescos e risonhos valles do Oronte, e at- 
tingirmos, emfim, as bellas e verdejantes margens da 
Syria, onde haveraos de saber com interesse qual a ci- 
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dade que teve a gloria de dar o nascimento a bella e 
encantandora Semiramis. 

Nas costas meridionaes da Syria, entre as bellas ci- 
dades de Azolh e Gaza, tao cetebres na historia antiga, 
existia alii, em outro tempo, nobremente assentada, a 
bella cidade de Ascalao1, a qual, tendo primitivamente 
pertencido aos philisteos, passara, apos a morte de 
Josue, para as maos de uma tribu judaica, e em se- 
guida para a de muitos oulros povos, como os Persas, 
Gregos e Romanes. A victoria, alcanfada pelo primeiro 
rei de Jerusalem, podofredo de Bouillon, contra os 
egypcios, que tao immortal se tornara pela viva e su- 
blime descripgao que na sua—Jerusalem Libertada 
— fizera o divino Tasso; a batida que Saladino levara 
pelos cruzados, em U76; a destruigao horrivel, que 
o sultao Bibars fizera, em 1270, ao saber que alii ten- 
tava fazer uma invasao S. Luiz, rei de Franga: eis os 
memoraveis factos, que a historia nos aponta como 
passados naquella cidade, que teve a gloria de ser a 
patria de Semiramis. 

Foi alii, sob aquelle delicioso ceo, tao fulgurante das 
maravilhas do Oriente, que pelos annos 1240, antes 
de Christo, nascera esta mulher extraordinaria, que 
teve o nome de Semiramis2. 

Como o seu nascimento se acha envolto por uma 
1 Fica a 50 kil. SO. de Jaffa. 2 As opinioes divergem espantosamente sobre a data precisa do nascimento, reinado e morte de Semiramis; complicando-se muito mais a questao quando se apresenta a supposiQao de ter havido mais d'um Bello, mais d'um Nilo, e muitas Semiramis, como a historia do Egypto nos prova ter havido mais d'uma Cleopatra. 
No meio d'este labyrinth© seguimos a opiniSo do auctor da — Biographie Universtlle ancienne et moderne, torn. 41 (Sur la 

vie de Semiramis). A opiniao do referido auctor, depois de mo- 
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d'estas poeticas e graciosas neblinas que tanto fluctuam 
pelo divino ceo dos orientaes; e, nao desejando privar 
os complacentes leitores d'estas bellas e innocentes 
ficfoes da antiguidade, que, alem de serem tao apra- 
ziveis aos olhos da imaginagao, nos dao a conhecer, 
mesmo atraves d'essas crenfas vaporosas, qual a feifao 
religiosa e o grau de ingenuidade que predominavam 
nessas eras passadas: por isso passamos a narrar, em 
substancia, o conto phantastico que divinisa o nasci- 
mento de Semiramis, conforme nol-o da a conhecer 
Diodoro da Sicilia. 

Na Syria, e em muitas outras partes do Oriente, 
strar como as hypotheses variam desde o anno 2200 at6 73, antes de Christo, e que o nascimento de Semiramis se dera era 1240, proximo 4 guerra de Troia;—a elevatjao de Nino ao throno em 1237; — seu triumph© em Bactres, em 1218; — seu casamento, em 1217;—nascimento de seu filhoNinyas em 1216;—morte de Nino em 1195 ou 1196;—morte de Semiramis em 1170; vindo, portanto, a viver 70 annos, reinando pelo menos 38 a 40 annos, isto, 4, tanto como Nino. E esta hypothese, segundo o referido auctor, que melhor se concilia com a serie de factos de que se compoe a historia do imperio Babylonico-assyrico. Mr. Guillemin, na sua Histoire. ancienne de V Orient, confessa que, apezar de todos os esfor^os da eruditjao moderna, ainda se nao poderam fixar as verdadeiras bases da chrouologia assyrica; entretauto nao duvida refutar essa grande antiguidade, que se costuma dar a Semiramis, baseiando-se para isso na descoberta de alguns monumentos, feita pela famosa expedi(jao franceza da Mesopotamia, dirigida por Mrs. Fresnel e Oppert; entretauto esses monumentos sao, por ora, ainda muito escassos e confusos para que se possa avan^ar alguma cbusa de absolute e verda- deiro. J4 nao acontece o mesmo com Ninive, onde as descobertas, actualmente feitas, tem espalhado uma luz immensa sobre os ber^os da brilhante civilisa^ao antiga. Vid. Histoire ancienne de VOrient, par Guillemin, pag. 41. 
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havia uma divindade chamada Derceto, a quem os Sy- 
rios rendiam o mais fervoroso culto ; Venus, porem, na 
presenga de tao fanaticas homenagens, julgou-se alta- 
mente offendida, e por isso resolveu desde logo tramar 
a perdigao d'esta rival, que Ihe fazia vacillar o throno 
e empallidecer os raios da sua divindade. 

Para melhor levar a cabo os seus tremendos desi- 
gnios, resolvera escolher, entre os numerosos devotos 
que affluiam ao sumptuoso templo de Derceto, um joven 
Syrio, que pela sua gentileza havia de vir a ser o cego 
instrumento de tao implacavel vinganQa. 

Com effeito, certo dia, quando a multidao dos devotos 
affluia ao templo da deosa, para depositar suas offeren- 
das e implorar-lhes as graQas, urn mancebo gentil alii 
appareceu, tao seductor pelo angelico brilho que Ihe 
irradiava do olhar, tao modesto no vestir, tao reverente 
no seu todo, que para logo inspirara a deosa urn tao 
singular amor, que, esquecendo-se da hierarchia divina 
que occupava, baixou a esphera dos mortaes e convidou 
o joven Syrio a passar alguns instantes debaixo dos 
bosques sagrados, a fim de alii respirar os suaves per- 
fumes, que so eram reservados ao gozo dos deoses. 

0 joven obedeceu irresistivelmente a esta surpre- 
hendente honra: e quem deixaria de obedecer a um 
tao amoroso convite, que trazia pendente nos labios o 
calix doirado da ambrosia divina?—Algum Xenocra- 
tes? Nao creio. 

Depois de muito divagar por aquelles bosques di- 
vines, onde os leitos de rosas e lyrios convidavam a um 
deleitoso somno, depois de muitos soes e mysteriosas 
luas, todas banhadas pelo divino mana das delicias, o 
pavilhao encantado d'estes ridentes sonhos ia desvane- 
cer-se, como se desvaneceu o palacio encantado de 
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Psyche, ao suspender a lampada da curiosidade sobre 
o rosto formoso do—Eros grego. Sim, ia desvanecer- 
se, porque os germens depositados 4 sombra do mys- 
terio, foram fecundados pelo astro brilhante que per- 
corre em todos os sentidos o circulo doirado da es- 
phera universal. 

— Era o astro da vida, que havia baixado a regiao 
do nada para surprehender e colorir a sombra da este- 
rilidade, que alii vagueava indecisa. Era a informe e 
obscura chrysalida, que ia tomar o manto doirado da 
borboleta. Era mais uma perola brilhante, que vinha 
adornar o diadema augusto da humanidade. Era mais 
uma flor, que vinha abrilhantar o jardim sumptuoso 
da belleza. Era, emfim, Semiramis, que, como fructo 
fatal das voluptuosas relagoes da deosa com o joven 
Syrio, vinha tomar assento no banquete da vida. 

0 apparecimento d'este fatal porno fez desvanecer a 
flor dos sonhos, que meigamente inebriavam o doce 
sorano da deosa. Ao langoroso adormecimento suc- 
cedeu o terrivel despertar, que Ihe veio tingir as faces 
divinas d'aquelle pejo que assoma ao rosto dos mor- 
taes, quando elles tropefara pelas fragas da lubricidade. 

Impressionada por este profano acontecimento, a fra- 
gil deosa considera attentamente a sua alta hierarchia, 
olha para o seu altar, ve a flor divina do seu pudor loda 
fanada e emmurchecida pelo sopro impure d'este novo 
Teleraaco, mede profundamente a altura de sua queda, 
e ao medil-a sente um desespero infernal circumdar-lhe 
toda a sua natureza, o fogo da vinganga enrubecer-lhe 
as faces, e a primeira victima que resolveu immolar ao 
seu furor — foi o joven Syrio, que assim pagou os inef- 
faveis gozos, que antes havia fruido em sua companhia. 

Depois d'este terrivel e criminoso successo, ella langa 
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entre dois rochedos o fructo amargo de seus voluptuosos 
despjos, abandons o lemplo sagrado, e precipila-se no 
lago Ascalao, onde se transformara, dizem, num dou- 
rado peixe. 

Eis aqui o nascimento fabuloso de Semiramis. Agora 
vamos ainda segnil-a por um momenlo, atraves d'este 
prisma maravilboso, que Ihe dourou os primeiros dias 
da vida. Exposta, como Cybele, entre os rochedos, ao 
primeiro appetite das feras, Semiramis teve, naquellas 
inhospilas solidoes, providencialmente o amparo, a guar- 
ds, e os ternos cuidados de um bando de pombas, que 
amorosamente Ihe prodigalisaram os extremes de mae, 
resguardando-a dos rigores do tempo e procurando-lhe 
a mais salutar nutrigao. E alii que clla podia talvez di- 
zer, como o propheta: «Meu pae e minha mae me aban- 
donaram, mas o Senhortomou-me em sua protecgao Eb 

Certo dia, porem, eslas pombas foram surprehen- 
didas pelos pastores visinhos (no logar onde costuma- 
vam ir prover-se das substancias alimenticias), que, 
movidos de curiosidade, seguiram-lhes o rumo, e no 
sitio em que as viram pousar, foram ver e depararam 
com uma linda crianga, que logo conduziram para casa 
de Simas, administrador dos rebanhos reaes2. 

«Por mais ridicula que parega esta fabula, diz o Ab- 
bade Sevin, ella foi acreditada como uma verdade in- 
contestavel em muitas provincias do Oriente.» 

Transmittida primitivamente, de bocca em bocca, pela 
1 Psal. xxvi, cap. 10. 2 Segundo o abbade Sevin esta fabula foi talvez inventada por Semiramis para occultar aos Assyrios a obscuridade de seu nascimento e persuadil-os de quo os deoses tomaram um cui- dadn especial dos seus dias. Vid. JReche.rches sur Vhistoire d'As- syrie, secoude partie — Memoires de litterature. 

5 
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tag:) dourada das crengas populares, ella passou a ser 
registrada nos archivos historicos pelos mais afamados 
historiadores antigos, que a narravam com toda aquella 
simplicidade com que urn patriarcha coslumava uarrar um 
conto oriental no seu lar, em uma noile de inverno, ou 
no seu lerrago, aos poeticos claroes de uma lua de eslio. 

Aqui finda, pois, o periodo, propriamenle fabuloso, 
da vida de Semiramis, periodo tao commum aos reis e 
grandes heroes da antiguidade. E como um involucro 
dourado, que elles mesmos, ou a fanalica admiragao po- 
pular costuma crear num momento de enthusiasmo, 
occullando assim nao so a obscuridade dos seus anle- 
passados, mas a humildade do seu nascimento. 

0 povo, em geral, nao pode conceber que os grandes 
feilos e as heroicas acgoes andem separadas da nobreza 
de sangue: d'alii a grande tendencia para apotheosar 
os mais obschros personagens, guiando-os ao azulado 
Olympo, onde os baptisam com o sangue perfumado 
dos deoses e Ihes cingem as frontes com as virentes 
coroas da immortalidade. 

Vejamos agora como decorrera a infancia d'esta fa- 
mosa rainha, em casa de Simas, e como ella alii se edu- 
cara e sahira com a sua grinalda de noiva para a ca- 
pital da Assyria. 

Logo que Simas recebeu este inesperado thesouro, 
rendeu gragas aos deoses por Ihe haverem assim con- 
cedido o que ale alii elle nao linha podido obter de 
sua esposa, e, desde esse momento, tomou com a maior 
satisfagao o encargo paternal de velar pela vida e edu- 
cagSo de Semiramis. 

Animado por este nobre impulse, nao se poupara a 
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esfnrcos, nem meios, a fim de assegurar-lhe uma edn- 
cafao esmerada, que Ihe adornasse nao so o espirito, 
mas o coracao, de todas estas bellas maximas e normas 
mocaes, que podem ser na vida o que esses maravi- 
Ihosos pharoes, assenlados nos ma is elevados pontos das 
praias, sao para a cegueira dos navegantes, nas noites 
caliginosas, em que as ondas irritadas parecem decretar 
a morte a todos que sulcara os mares. 

As felizes disposiQoes de que era dotada esta rica orga- 
nisagao, nao deixaram estereis os preceitos de seus me- 

-stres, nem comprometlidas as gratas esperanfas que Si- 
mas nutrira" de a ver progredir. Pelo contrario, era pas- 
moso o seu aproveitamento. Simas via, pois, cheio do 
ffiais vivo jubilo, de dia a dia florescer, ao lado das pren- 
das moraes e intellecluaes, a llor da belleza que myste- 
riosamente dispontava atraves das purpurinas rosas do 
semblante, ao sopro perfumado da mais esplendida pri- 
mavera. 

Era uma formosura verdadeiraraente peregrina, que 
it elegancia das linhas reunia toda a flexibilidade dos 
contornos indispensaveis para atlingir as graciosidades 
e supremas harmonias da forma. 

Ella era, no dizer malicioso de Horacio, a Lais do 
Oriente; nos porem diremos: —sim, era Lais pela for- 
mosura; mas muito mais do que Lais, porque, sobre 
o pedestal da formosura, irradiava-lhe a flarama divina 
do genio, coroado por uma serie de feitos immortaes. 

A forma e alguma cousa, o espirito e tudo. 
A forma e uma estrella deslumbrante para os nes- 

cios; carvao, tenue carvao, para os que distendem seu 
olhar alem da esphera contingente. 

No emlanto, Menones, governador da Syria, passeiava 
uma bella larde, pela cidade de Ascalao, e, ao passar 
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pela babilagao de Simas, seus olhos pairaram casual- 
mente sobre a formosura de Semiramis, que, sentada 
no cimo do sen terraco, fitava, lalvez amorosamente, 
no horisonte o olhar amoroso de Vesper, ou deva- 
neava atraves d'aquellas nnvens, que o sol ao despedir 
da tarde transforma em manlos de purpura e ouro para 
cobrir, quern sabe! a nudez de algura anjo, que no es- 
pa^o vagueia sem a proleccao dos deoses. Semiramis 
estava nesta quadra, em que a vida e um lyrio que se 
agila ao sopro amoroso da primavera. 

Dezoito bafejos do ceo abriam-lhe as rosas da vida. 
Ella era um anjo. 
Deslumbrado pela belleza de Semiramis, o gover- 

nador da Syria procurou immediatamente saber de quern 
era fdha, e pediu-a em casamento. Simas concedeu-a 
a Menones, com quanlo Ihe fosse dolorosa a idea de ir 
separar-se d'aquella que ate alii era o enlevo de seus 
olbos e o encanlo de sua casa. Acima do sentimento, 
porem, estava a razao, e esta Ihe aconselhava que devia 
sacrificar todos os extremados affectos de pae, para nao 
recusar a felicidade que Ihe vinha baler a porla, e assim 
fazer passar Semiramis, do modeslo terraQO do admi- 
nistrador dos rebanhos reaes, para o brilhante e sum- 
ptuoso palacio do governador da Syria. 

Logo que Menones obteve a mao de Semiramis, 
partiu em conlinente com ella, da cidade de Ascalao 
para as margens do Tigre, mais veloz que o cavalleiro 
de Burger com a sua Leonor1; e, ao chegar a esplen- 

1 Vid. de Stael — Lapo&tie Allemande, v. 1.°, pag. 258. 
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dida capital da Assyria, Ninive, alii fez celebrar as suas 
nupcias, com toda a pompa e magnificencia que a sua 
alta posifao e rlquezas Ihe proporcionavam. 

Foi alli que o pavilhao do prazer abriu de par em 
par as suas encantadas portas ao aceno de Menones, e 
que as sumptuosas salas dos festins se viram todas jun- 
cadas das mais frescas rosas, para a llor dos convivas 
pisar alegremente. Foi alli que os vinhos mais aroma- 
ticos da Armenia e de Ghypre espumaram nas douradas 
tafas da India; que os perfumes da Arabia circularam 
naquella almosphera anacreontica; que as dangas fize- 
ram brilhar o seu rhythmo doudejante, e os cantos suas 
deliciosas harmonias. Foi alli, no suberbo jardim de 
Menones, que se via uma deslumbrante illuminaQao re- 
flectir suas variadissimas luzes sobre os mais bellos la- 
gos e deslumbrantes cascatas, dando aquelle todo artis- 
tico urn niio sei que de sublime e de phantastico, que 
iembraria os Sonhos das Mil e uma noiles. E alli que 
o lasso conviva podia ir reclinar-se por alguns instantes 
sobre os molles cochins de myrlo; e a bella, inebriada 
pela travessa evolufao da danfa, ir cambiar o ar pesado 
e vaporoso do feslira pelo que mais puro e suave brin- 
cava enlre.os odorificos lyrios e jasmins que adornavam 
os fluctuantes caramanchbes. 

Semiramis devia entao parecer radiante e encanta- 
dora no meio d'esta festa, e tornar-se o alvo de todas as 
homenagens. Pois, na flor da juventude, com o seu ves- 
tido de nivea gaza a desenhar-lhe as graciosas formas; a 
sua grinalda de noiva a cingir-lhe as longas e perfumadas 
tramjas, que elegantemenle Ihe haviam de pender, for- 
mando ondeanles broqueis; o seu olhar puro e ex- 
pressive ; o seu riso seductor a debrufar-se por entre 
a llor dos labios, com suas fallas impregnadas ainda 
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d'nm perfume virginal: tudo, tudo devia concorrer para 
tornal-a a mais bella e seductora formosura que ia pisar 
a c6rte esplendida da Assyria. 

Pintar agora as doces e ridentes impressoes que Se- 
miramis devia ter sentido, ao ver-se transporlada da 
modesta cidade de Ascalao para a sumptuosa capital 
da Assyria, toda reclinada sobre suas immensas colli- 
nas, que, como sophas, Ihe sustinham o voluptuoso 
corpo; toda cercada de seus longos muros, similhando 
um cinto de guerreiro; com suas torres bellicas, figu- 
rando brilhantes capacetes; com seus templos, seus pa- 
lacios, suas eslatuas, suas inscripfoes beroicas, seus 
symbolos, seus emblemas, seu commercio, sens costu- 
mes, suas festas, suas dangas, seus jardins e seu mara- 
vilhoso ceo: eis o que o leilor poderi afigurar em sua 
imaginagao, pois para dizel-o aqui nao bastara um livro. 

Transporlada para aquelle grande thealro social, com 
as relagoes opulenlas de Menones, Semiramis devia sen- 
tir uma metamorphose continua em seu espirito, pelas 
multiplicadas impressoes e variadissimos conhecimentos 
que as vicissitudes do mundo Ihe haviara de fornecer, sob 
a sua dupla face de Jano. 

Cercada de todos os bens e riquezas para satisfazer 
o fausto exigido pela sua posifao; afagada pelo sagrado 
amor de Menones, que em nada havia esfriado, pois se 
d'ura lado existia a belleza, que o desperlara, do outro 
exisliam os seus encantos, o seu espirito e as suas grafas, 
que o tornavam eterno — Semiramis julgava-se feliz. 

E, como se nao fossem bastantes todas estas garan- 
tias para firmar aquelle consorcio, ainda os deoses Ihe 
concederam dois filhos, Hypatis e Hydos, para mais for- 
tificar aquelles lagos, ja lao intimos. 

Coroada pois, pela sua posigao de mae, com os ele- 
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vados talentos que a mindo revelava, pelas suas felizes 
lembrangas, sobre os mais variados assumplos; a cir- 
curnspecgao profunda que guardava, ainda nos nego- 
cios de menor importancia; o seu acertado discorrer 
nos mais intrincados negocios; tudo concorreu para 
tornal-a em breve a mais inlima confidente de seu 
esposo, a ponto de nada mais deliberar nem executar 
sem ouvir o seu parecer, pois estava certo de que, 
guiado por elle, alcangaria sempre os mais fecundos 
resultados. 

No raeio, porem, d'esta felicidade inexprimivel, d'esta 
feliz concordia, que e o almejo supremo das almas bem 
conformadas, um inesperado acontecimento veio inler- 
romper esta feliz uniao. Foi uma ordem do rei da As- 
syria. 

A febre da ambiQao, que de ha muito devorava a 
cabeca de Nino, para apossar-se de muitos reinos, nao 
o deixava em repouso um so instante. 

Com quanto tivesse ja effectuado grandes conquistas, 
desde o Mediterraneo ate as margens do Indo, tudo 
isso, porem, nao era bastante para saciar a sua im- 
mensa cubifa. 

Ja ha muito que seus olhos se lanfavam sobre a Ba- 
clriana; e nao podia deixar de revoltar-se interiormente, 
quando pensava que nao tinha ainda calcado aos pes a 
nobre allivez que raanifestava pela sua independencia. 
£ a mania dos despotas. 

Foi, pois, para o acompanbar nesta conquista, que 
Menones fora cbaraado apressadamenle a corte de Nino. 

A vista d'esta imperiosa necessidade, Menones se- 
parou-se de Semiramis, levando a esperanca de em 
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breve lornal-a a ver, carregado dos louros, que a deosa 
da victoria Ihe offertasse no campo da balalha. 

Em breve Menones e o rei da Assyria tomaram 
muitas cidades naquella regiao; porem, no meio d'estes 
triumphos, havia uma cidade, que repellia com altivez 
o conquistador; essa cidade era justamente aquella que 
Nino tinha mais interesse em submetter. e era rebaixar 
o seu orgulho: era Bactres, a capital da Baclriana, ci- 
dade rica e florescente pelo seu comraercio com a India, 
China e oulros paizes do oriente. 

Para combaler esla resistencia, Nino tractou de si- 
tial-a; porem todos os seus esforgos e meios estrategi- 
cos, empregados pelos seus mais habeis generaes, foram 
infructuososperantea inexpugnavel pragadosBactrianos. 

Esle cerco alongou-se por muito lempo, e o exer- 
cito ja se manifestava impacienlado por tao singular re- 
sistencia. 

Menones, d'esta immensa distancia, olhava com sau- 
dade sua esposa; e, nao tendo esperanga de ver termi- 
nada em breve esta consquisla, deliberou que Semira- 
mis viesse para a sua companhia. 

Logo que Semiramis recebeu o aviso de seguir para 
Bactres,— seu regosijo foi immenso; pois a lembranga 
de ver e abragar seu esposo, depois de uma tao longa 
ausencia; a idea risonha, que Ihe brincava pela raente, 
de ainda Ihe poder ser util por alguma lembranga feliz, 
que concorresse para a sua elevagao e gloria, e rail 
outras iraagens lisongeiras, que Ihe adejavam pela fron- 
te, revestiram n'a de animo tao varonil, que, sem mais 
delongas, poz-se a caminho para a Bactriana, tendo a 
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arte de vestir-se d'uma maneira tao dubia, que se nao 
podia dizer ao certo se era mulher ou homem, com a 
vantagem admiravel de reunir, a elegancia do trajo, a uti- 
lidade, isto e, o de harmonisar tudo de forma que, pare- 
cendo bem no exterior, conseguia occullar o sen sexo e 
esquivar a sua rara formosura aos ardentes raios do sol. 

Depois de transpor os vastos desertos, as altas mon- 
tanhas, lagos e rios da Persia e da Tartaria, chegou, em 
fim, a Bactres K 

Ao chegar aquella capital, Semiramis soube de Me- 
nones as grandes difficuldades, que ate entao apresen- 
tavam os bravos defensores do forte Bactriano. 

Depois de attentamente ouvir narrar lodos os ob- 
staculos, que o tornavam inacessivel, Semiramis, de re- 
pente, como assaltada d'uma fulgurante idea, pede a 
seu raarido consenlimento para o ir examinar, e, a pezar 
de Menones Ihe observar o grande perigo e a ineffica- 
cia de seus esforfos, ella insiste, e parte em direcfao ao 
forte, invesligando-o minuciosamente por lodos os lados. 

Depois d'um serio exame, ella penetra alfim, com seu 
olhar d'aguia, uma estreila senda, por onde com facili- 
dade se poderia entrarna cidadella e tomal-a de assalto. 

Illuminada por esta brilbante descoberta, que a ia 
conduzir ao panlheon da gloria, Semiramis volta a toda 
a prossa para a tenda de Menones, revela lhe a feliz 
descoberta, e, depois de combinar a maneira mais ef- 
ficaz para se execular o seu piano, veste urn uniforme 
militar, pede-lhe alguns soldados, ja adestrados na su- 
bida dos mais escalvados rochedos, e, com a brilbante 

1 E hoje Balkh, no Turkestan ou Tartaria independente, uma das cidades mais antigas da Asia, situada perto do rio Ghion, que Ihe corre ao norte e vai perder-se no lago Aral, depois de banhar Khiva. 
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rapidez do pensamento, penelra na senda, ate alii im- 
perceptivel a tantos milhares de olhos, em quanto que, 
por urn signal previamente combinado, ella faz ir de as- 
salto lodo o exercito, que maravilhosamente executou 
o piano concebido, e se apoderou da altiva cidadella, 
que por tanto tempo zombara dos pianos e esforcos 
empregados, nao so pelo grande Nino, mas pelos seus 
mais famosos generaes. 

Se compararmos agora este audacioso feito de Se- 
miramis corn o que a famosa Judith executara, em- 
bora em circumstancias dillerentes, para suspender o 
cerco que um general da Assyria fazia a cidade de Be- 
thulia, o que vemos? 

fi a formosa viuva de Menasses entrar em oragoes 
e cilicios; depois, banhar-se, alindar-se, ataviar-se com 
as mais scintillantes joias e diamanles; perfumar-se toda, 
e, como a tentadora serpente do paraizo, resvalar sub- 
tilmente por entre as flores da astucia, para melhor 
poder ferir a sua victima; penelrar atraves do exercito 
Assyrio; semear pela sua passagem fallas de mel, em- 
briagar com seus olhares de serea lodos os guardas; 
chegar ao sumptuoso e assetinado pavilhao de Holo- 
phernes; langar-lhe as magneticas faiscas do amor; por- 
ihe em combustao o volupluoso coragao; e, la pela alta 
noite, quando o somno havia desprendido suas azas de 
chumbo pelo cerebro ardente do guerreiro, agora aba- 
tido pelas rubras ondas do vinho; ella, com os olhos 
em Deos (...), e as tremulas maos no alphange, des- 
carregar o golpe mortal e separar a cabega do iramove! 
tronco. Depois, atravessar de novo as fileiras inimigas. 
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reter a casto, nomanto tla dissirnulaQao, a voz do trium- 
pho, e, ao chegar aos muros de Bethulia, com as maos 
ainda tinctas de sangue, mostrar fluctuante a eabega 
de Holophernes, bradando cheia de jubilo: Esta salva 
Bethulia! 

Sim, Bethulia foi salva. Os judeus entoaram hymuos 
a Jehova. Judith entrou, por este meio, radiante de 
alegria, para o panlheon das beroinas; mas a serpentina 
traigao la ficou, e a historia imparcial ha de apontal-a 
eternamente, porque no ceo da justiga nenhum fun, 
por mais augusto que seja, tem o poder de justificar 
e tornar sanctos os meios que por sua natureza sao in- 
dignos e traigoeiros h 

Agora vejamos Semirarais: que differenga!... 
Aqui ella quer penetrar tambem no campo inimigo; 

mas, para la chegar, nao procura valer-se dos seus ir- 
resistiveisaltractivo's, nem se involve na tunica doirada 
da belleza, nem se atavia, nem se perfuma, nem de 
Cupido toma as tlexas de ouro. 

Seu genio rasgado e franco nao supporta as dissi- 
mulagoes judaicas e outras acgoes indignas, que mais 
larde foram representadas por Zopyro para abrir as 
portas de Babylonia a Dario, e por Sexto Tarquinio para 
entregar Gabios a seu pae, otarqninio suberbo; nao! 
Ao chegar a fortaleza de Bactres, ella parece execular 
aquellas laconicas palavras, que Julio Cesar, onze se- 

1 Bern sabemos que. os maiores interpretes da Egreja, como Bossuet, * dizem que Deos inspirai a, e se servira da belleza de Judith para assassinar Holophernes; por&n nesses altos arcanos da sancta theolopa nao nos involveinos. Respeitando profun- 
damente tao insigne interprete da Escriptura, nao deixamos de dizer que, aos olhos da nossa fracarazao, a ac^fio de Judith foi mn assassinate trai^oeiro e improprio d'uma inulher. 

• Vide Oraison Funibre de la Reine A'Anglelerre, par Boussel. 
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ailos depois, escrevera das margens do Bosphoro para 
Rnraa: • Veni, vidi, vici.» Sim, Semiramis olha, pensa 
e combate. Olha como a aguia, pensa como um genio, 
e combate como um heroe. Aqui, ella combate a vida 
expondo a vida; o valor e a taclica buscam nas azas do 
enlhusiasrao a victoria ou a raorte: — eis os meios na- 
turaes que ambos os belligerantes podem empregar sem 
baixeza. 

Neste dia, Semiramis subiu a esphera dos grandes 
guerreiros, sem perder nem manchar as grafas e en- 
cantos do seu sexo. 

Entrelanto, Nino pasma de admiraoao, ao saber que 
devia um lao portentoso successo a feliz lembranfa 
d'uma mulber. 0 desejo de a recompensar e a curio- 
sidade de a conhecer, leva-o a mandal-a chamar, e, 
quando a tern em sua presenfa, nao sabe que mais ad- 
mirar, se a heroicidade da ac^ao, se a belleza da he- 
roina. 

Fascinado pela allivez d'aquelle olbar de raulher, 
Nino nao pode resistir a violenta paixao que immedia- 
lamenle sentiu por ella, e resolveu desde logo, abu- 
sando da sua posigao real, fazer da mulber do general 
Menones a rainha da Assyria. 

Com este intento, volta-se para Menones, que se 
achava presente, e disse-lbe: Sabei, Menones, que d'ora 
avante Semiramis e rainha esposa, e que Ibe deveis 
obedecer como vossa rainha e soberana. Ao dizer islo, 
Nino quiz logo adofar lao amargo comprimento e ac- 
crescentou: Em compensacao, porem, dou-vos, como 
prova do muilo que vos estimo e considero, a minha 
filha Suzana, que, na tlor da edade e cercada de todo 
o brilho da realeza, nao deixara de vos ser aprazivel. 

Menones estremece ao ouvir semelhante proposta. 
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emmudece, vacilla e nao sabe que responder. Uma 
sentenca de morte nao o teria abalado lao profunda- 
mente. 

Debalde ensaia uma resposta para dal-a ao rei; nao 
a encontra. Alfim, recobrando animo, ousou dizer-lhe: 
Prefiro antes a morte, senhor, mas nunca fazer tal con- 
cessao. 

Nino, quando isto ouviu, disse logo, com voz de 
quern sabe que execula o que promette:—Se tiverdes a 

' ousadia de me replicar mais uma so palavra, mandar- 
vos-hei nao so arrancar os olhos, mas arrastar vos por 
quatro cavallos ate vos reduzir a po. 

Em presenga d'este louco e fero despotismo, Me- 
nones retirou-se da presenga do rei, cunado ao peso 
de tao angusliosos sentimentos; e, tao impressionado 
ficara d'esta inhumana proposta, que, ou fosse receio 
de uma morte certa, em presenga de sua opposigao, 
ou profundo desgosto de se ver assim privado d'aquella 
raulher, que era o seu paraizo na terra, o que e certo 
e que elle preferiu antes terminar com a vida, do que 
ser testemunha de uma tal impudencia.—Tao pura era 
a flor do sentimento que perfumava este nobre coragao! 

Bella alma, que tao digna sercis da admiragao de 
lodas as geragoes, que se nao tiverem aviltado na 
chamma impura, que ainda hoje consome e devora os 
mais puros sentimentos! 

Teu suicidio pode ser reprovado pelos fracos, pelos 
cynicos, por aquelles que enlendem que a alma se deve 
ir despojando quotidianamente dos mais nobres senti- 
mentos, como as arvores se despojam de suas folhas e 
de suas flores, ao sopro polluto do oulorano; mas a no- 
breza do sentimento amoroso e independente, que tao 

, briosamenle animou teu coragao, sera sempre digno 
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■dos maiores lonvores por todos os homens que ainda 
conservarem na alma um atomo de pundofior. 

verdade que para os partidarios do cynismo, para 
os que olham para a mulher como uraa simples alfaia 
ou joia de recreio, teu proceder ha de ser recebido 
pela gargalhada; nao importa. 0 brilho da luz e mais 
apreciado onde mais densas sao as trevas. 

E ao despedir dos ultimos raios da liberdade ro- 
mana que as almas de Cassio e Bruto mais luminosas 
foram I E por enlre os miasmas da corrupgao que inunda 
Athenas, que mais bella fulgura a alma d'ura Socrates! 

A verdade, a virtude e todos os nobilissiraos senli- 
mentos que decoram o ceo da nossa alma, tern o seu 
valor intrinseco; nao precisam donumero e apoiocon- 
vencional, nem do corlejo vil, que faz hoje a forQa das 
sociedades corrompidas e das assembleas venaes. 

Mas, voltemos a Nino e a Semiramis, e confrontemos 
a acgao d'este rei com a d'ura outro rei chamado — 
o rei-propheta. 

Nino, no excesso de sua desordenada paixao, nem 
deu pela morte de Menones; elle so ve deante de seus 
olhos as encantadoras grafas de Semiramis: tudo o mais 
e escuridao para aquella pobre cabega, que ja pendia 
para a decrepitude e resvalava para o sepulcbro. 

Sua edade, apezar de avamjada, nao leve forga nem 
experiencia bastanle para resislir a um inimigo, que 
elle ja bem devia conhecer; o amor!... 

E que o amor e como a morte: quando tenta ferir, 
pouco se Ihe importa que a victima tenha na fronte as 
rosas da primavera ou as pallidas folhas do outomno. 
Elle fere porque qner ferir; nada mais. 

Mas, voltando a Nino, diremos—que o seu proce- 
dimento para com Menones e minorado, quando o com- 
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paramos com o d'aquelle famoso rei, quo do ter'raQO do 
seu palacio espaireceseusolhos pela torrente do Cedron 
e collinas verdejanles de Jerusalem, e detem-n'os alfim 
sobre a formosura de Belhsabee, quando no seu deli- 
ciosojardim entrega descuidosamenle suasbellas formas 
a urn banho de perfumes, como a casta Susana no seu 
jardim de Babylonia. 

Sim, quando vemos que em logar da franqueza rude 
de Nino,—o dissimulado judeu envia o nobre marido 
de Bethsabee ao primeiro combate, para alii consorcial-o 
com a morte, e assim pnder desafogadaraente entregar- 
se-)he num volupluoso abrafo; em presenca d'este vil 
procedimento pode dizer-se que o pobre Nino foi mais 
doido que culpado, e David mais volupluoso e mau do 
que apaixonado. Urn quer arrebatar a mullier d'outro, 
mas dil-o com franqueza, e em compensa^ao quer dar 
ao marido sua filha, uma princeza; o oulro quer lara- 
bem assenhorear-se de uma mulher que Ihe nao per- 
tence, mas em compensagao quer, dissimulada e con- 
scientemente, dar — nao uma filha, nem uma princeza, 
na flor da edade, mas a morte, a negra morte, entre os 
furores de um combate b 

Semiramis allingiu, pois, os degraus do throno da 
Assyria, atraves da morte de Menones. Ter-se-lhe-ia 
desvanecido o luto e a pena, a vista dos raios brilbantes 

1 Sabemos que Bossuet, o illnstre Yieira, e oatros theologos abalisados, ao fallar de David, dao-n'o como purificado pelo seu grande arrependimento", mas tambem sabemos que Judas, o ne- gro Judas, se arrependeu, e nem por isso se deixa de fallar na sua villania e nem de o considerar como o symbol© de trai^ao. 
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da coroa real? Deixariam seus olhos resvalar uraa la- 
griraa de sentimento? Quem sabe!... A ambicao hu- 
mana tcm seus myterios e contradiccoes inexplicaveis. 
Uns ambicionam e choram. como Julio Cesar, quando 
a seus pes ve a cabcca de Pompeo1; oulros desejariam 
que a humanidade tivesse uma so cabefa, para num 
momenlo vel-a decepada a seus pes, como Caligula o 
desejava ao povo romano. 

A cadea das ambicoes humanas e um abysmo inson- 
davel: deixemol a com suas loucuras. 

A sabedoria, se existe na terra, esla entre o riso de 
Democrito e o pranlo de Heraclito. 

Terminada a guerra de Baclriana, Nino volta com 
Semiramis para a capital do sen imperio, Ninive; e 
alguns annos depois falleceu, deixando-a com as redeas 
da soberania e lutora d'um filbo, que d'ella tivera, cha- 
mado Ninyas2. 

1 Segundo o geral dos historiadores, Cesar, vencedor de Pom- peu na Pharsalia, perseguia o seu rival, e ao chegar ao Egypto recebeu, como presents de Ptolomeu Denis, a catena embalsa- mada de Pompeo; dizem ponhn que, ao vel-a, elle se desviara com horror e chorara... Eram sinceras estas lagrimas? ou era aquelle fingimento hypocvita que Corneille poe na bocca de Cor- nelia: 0 soupirs, o respect! o qu'il est doux do plaindre! Le sort d'un ennemi, quand il n'est plus craindre! {Pompte, tragedie, act. v, scfene 2). 
2 Segundo Diodoro e Plutarcho, Semiramis pediu a Nino que Ihe concedesse o poder soberano por cinco dias, o que elle, pelo ardente amor que ihe consagrava, consentiu ; e ella, aproveitan- do-se d'esta prerogativa, o mandara logo encerrar num profundo carcere, e algum tempo depois Ihe dera a morte. Segundo ou- tros auctores,Ninoteve uma prisao perpetua. A opiniao, por^m, mais commum e sensata, 6 que, depois da expediQao de Bactres, achando-se elle mui idoso, terminara tranquillamente seus dias em Ninive, abdicando sua coroa em favor de Semiramis. £ esta a opiniao mais racional. 
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Fara eternisar a memona d'aquelle que Ihe havia 
dado uma coroa e um grande imperio, Semiramis man- 
dou conslruir um sumpluoso tumulo no recinlo do pro- 
prio palacio, onde de tempos a tempos ia fazer suas et- 
fasoes funebres. 

Senhora, desde entao, de suas acfoes, rodeada de 
todo o poder e majestade, Semiramis achava-se agora 
no caso de fazer desabrochar uma nova e brilhante 
epoca civilisadora, que eternisassq seu nome e o do 
imperio da Assyria pela realisafao dos mais vastos e 
gigantescos projectos, que Ihe fermentavam na majes- 
tosa fronte. 

Dotada d'um genio audaz, fecundo e emprehende- 
dor, ella ambicionava eclipsar o brilho e a fama de todos 
os seus predecessores, e moslrar a posteridade que uma 
raulher tambem se pode elevar ao pinaculo da gloria, 
que era geral se presume eslar somente reservada para 
coroar a fronte dos grandes horaens. 

Encantada da bella e feliz siluagao que Ihe offerecia 
Babylonia, o seu primeiro intuito, foi, logo depois de 
acalmadas as primeiras agilaQoes que se despertaram 
nospovos conquistados por Nino, fundar ou amplificar 1 

aquella cidade, de maneira que, pela realeza de suas 
maravilhas, se tornasse digna de alii assentar o esplen- 
dor da sua corte. 

Para isto se realisar, lan^a mao da varinha magica 
do seu genio, e com todo o prestigio d'uma fada oriental 
fez surgir, como por encanto, uma capital, que se tor- 

> Ha differentes opinioes a este respeito: o mais provavel, porc'm, ^ que ella fosse amplificadora e uao fundadora. 
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nara, pelas suas raridades majestosas, o assombro e a 
maravilha do Universo. 

0 innndo physico e artistico ia soffrer um grande 
jngo, mas feliz. pplas beneficas revolufbes, que tinha 
em vista operar este grandioso genio. 

0 sen primeiro fiat lux foi mandar cingir o corpo 
de Babylonia por uma suberba rnuralha, loda coroada 
de mil e qninhenlas torres bellicas, que, de espago em 
espago, similhanles as atalaias de um grande exercito, 
pareciam dar conta das evolugoes inimigas. 

Depois de eonstniida e fnrtificada, ella langa os olhos 
para o Euphrates, ve suas inundagoes e oulros obsta- 
culos que se oppunham aos seus designios, e por isso 
manda-o encadear num grande lago, previamente feito 
ao occidente de Babylonia, ale que de nnvo Ihe aprou- 
vesse dar-lhe a liberdade de reenlrar em seu leito. 

Em quanto o Euphrates, assim aprisionado, vocifera 
contra o despnlismo salutar da rainha de Babylonia, Se- 
miramis ordena que sob o seu leito se construa uma 
sumptuosa galeria, que, toda adornada dos mais bellos 
quadros, estatuas e pinturas, Ihe facilitasse, d'esta ma- 
neira singular, uma mysleriosa passagem para os dois 
suberbos palacios, que se achavam construidos, um na 
margem oriental, oulro na occidental do Euphrates. 

Depois, quando uma majestosa ponte, sustentada 
pelos mais robustos arcos, se achava langada enlre as 
margens do Euphrates, e os mais solidos caes se ele- 
vavam para deter as suas furiosas inundagoes, que, a 
similhanga das do Nilo, alii se davam periodicamente, 
Semiramis ordenou entao que se Ihe desse a liberdade, 
parecendo dizer-lhe com voz soberana: 

»Agora, volta ao teu leito, 6 Euphrates; mas, em 
logar de ociosas e prejudiciaes inundagoes, vae antes 
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levar, atraves dos immensos canaes, a fecundidade e a 
vida, aonde apenas exisle a esterilidade e a morte.» E 
o Euphrates, hem qua! monslruosa serpente, que des- 
perta do seu longo torpor, assim elle se desenrosca do 
profundo lago, e alegre espuma e resvala para o ameno 
leito, espreguigando-se todo, por entre as floridas mar- 
gens, em longas e graciosas espiraes. 

Depois d'estas gigantescas constmcqoes, que uma so 
bastara para immortalisar um longo reinado, Semiramis 
subiu a encantada esphera da phantasia, e de la trouxe 
uma assombrosa maravilha. 

Queremos fallar dos jardins suspenses, que t3o ce- 
lebrados foram pela rica imaginaQao dos gregos. 

Para se fazer idea d'esta portentosa creagao, deli- 
neemos aqui, a largos traQOs, a sua physionomia geral. 

Na margem oriental do Euphrates e que se elevava 
este grandioso monumento, junto aos palacios reaes. 

Alii um longo quadrado, que parecia formar-lhe a 
base, se elevava de terraces em terracos a uma altura 
extraordinaria, buscando a grandiosa forma d'um ara- 
phiteatro. 

No intervallo das grandes abobadas, sobre as quaes 
se apoiava este maravilhoso monumento, abriam-se ma- 
gnificas salas, que todas se deixavam banhar da mais 
bella e penetrante luz. Panoramas magnificos d'alli en- 
cantavam e attraiam os olhares. 

Para subir a estes fluctuantes jardins, havia um certo 
numero de elegantes escadarias, que conduziam a bella 
rainha e os seus reaes visitantes para os esplendidos 
terracos, onde toda a raridade de plantas e (lores orien- 

(Coiife'c *. ■: , 



taes ostentavam, com profusao e deslumbrante syme- 
tria, os sens magicos esplendores. 

Alii se viam os mais bellos e ricos vasos de ouro, e 
prata, collocados em dilTerentes sentidos, servindo de 
pedestal a muilas d'aquellas raridades. 

No mais alto dos terragos, occultava-se mysteriosa- 
mente, como para symbolisar a fonte da vida universal^ 
uma bomba, que, de tempos a tempos, ia alegre e sua- 
vemente banhar lodas as bellezas do jardim. 

Eis a feigao geral d'esle grandioso monumento; a 
particular e urn labyrintho de prodigiosas bellezas, que 
nao lenbo tempo nem valor para descrever; afigure-as 
o lei tor, se poder i. 

E d'alli que, reclinada sobre este tbrono de mara- 
vilhas aereas, a respirar perfumes, com o azul ethereo 
por docel, Semiramis podia, ao desponlar da manha ou 
ao declinar da larde, conlemplar, com indizivel prazer, 
todas as magnificencias de sua deslumbrante Babylonia. 

Na verdade, que de mais bello se Hie podia offertar? 
Contemplemos. 

£ a opulencia da cidade a desenrolar-se-lhe deante 
dos olhos com todos os suberbos ornamenlos de seus 
palacios e jardins; sao as longas muralhas, vigiadas pelas 
suas numerosas atalaias; e o Euphrates deslisando-se 
corlezmenle de norte a sul pelo cenlro da populafao, 
com sua facha de prata, parecendo dividir em dois he- 
mispherios o globo immense da capital; e a sumptuo- 
sidade da ponte dando transito a mullidao inquieta e 

i Qnem desejar ver mais minnciosamente descripfo este fa- mo?o monumento, veja Rolliu — Histoire Ancicnne, vol. 3.® 
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industriosa; e a galeria subterranea, qae mysteriosa- 
mente da passagera para os dois majestosos palacios; 
e o templo de Bello, com sua elevada torre e obser- 
vatorio, a sondar as maraviihas que se occultam no ceo; 
sao os mais solidos caes, todos ajardinados, detendo os 
furores do Euphrates; sao os diques vigorosos e os mais 
ricos canaes a conduzirem novas fontes de vida e pros- 
peridade ate as mais longinquas povoaQoes; sao as ma- 
raviihas d'arte a decorar os mais sumptuosos teraplos, 
e onde os primores de architectura, de esculplura, e 
de pintura parecem desafiar toda a perfeifao dos se- 
culos posteriores e dizer com orgulho : Alem do nosso 
ceo artististico jamais passara a posteridade. £, emfim, 
o mais bello ceo do mundo, que, pela transparencia e 
lucidez de sua atmosphera, saturada de perfumes, pa- 
rece estar a convidar os sacerdotes de Ghaldea a irem 
surprehender a nudez das estrellas, quando juntas, 
•como as nymphas do Pireo, vao occultar no oceano 
de ether as suas bellas formas e banhar suas frontes 
de luz. Eis em resumo os esplendorosos quadros. 

Finalmente, se nao temessemos o olhar severo e car- 
regado de algum sancto Doutor, diriamos que, assim 
como o Eterno, ao arrancar das profundezas do cahos 
tantas maraviihas, se deteve por alguns momentos em 
amorosa contemplafao, assim Semiramis devia extasiar- 
se ao ver deante de si os portentosos monumentos que 
ella, pelo aceno gracioso de seu genio, fez surgir dos 
abysmos do nada, para adornar a sua luxuosa Babylonia 
e tornal-a assim um objeclo de admira^ao universal h 

Realisadas eslas maraviihas, Semiramis, afastando-se 
1 Bern sabemos que muitos d'estes monumentos nao foram feitos por Semiramis, nem podiam ser, por se oppor a isso a lei 
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do pensar commum, que reinava entre os seus prede- 
cessores, procurou mostrar que os verdadeiros e so lidos 
fundamentos d'um reinado nao descanQara no solo mo- 
vedico do terror e do despotismo, mas sim na confeccao 
das mais sabias leis que assegurem a ordem e a pros- 
peridade commum dos povos. 

Com este inluito, e desejando que os raios beneficos 
de sua providencia attingissera as mais remolas exlre- 
midades do seu imperio, resolveu viajar, a fim de mais 
plenamenle conhecer todas as necessidades dos seus 
differentes povos. 

Nao contente com o paraizo que acabava de realisar 
em Babylonia, este grande genio ia ainda crear novas 
maravilhas aonde quer que encontrasse uma alma para 
as admirar. 

Semiramis parte, pois, de Babylonia e percorre a 
fatal, que limita a vida humnna; mas, para nos conformarmos com o dizer commum, aqui Ih'os attribuimoa todos. Entre oa maravilhosos monumentos de Babylonia existia o celebre tempo de Bcllo, que Xerxes, na volta da sua desgra- 9ada expedi^ao contra os gregos, demoliu completamente, depois de Ihe ter roubado os immensos thesouros. No templo de Bello ou Baal, havia de notavel uma torre pro- digiosa, que se elevava do centro do edificio construido em qua- 
drado, a qua), segundo Herodoto, tinha 104 toezas de compri- meuto sobre outro tanto de largura, etc. Pretendc-se e demonstrou-se, diz Mr. Rollin, que aquella torre excedia em altura a muitas pyramides do Egypto, e 6 o que deu lopar a crer, como o assegura Mr. Bacharat, que el la era a mesma que havia sido construida pela confusao das linguas, e que pela Biblia 6 chamada — Babel. Alexandre Magno tentou mandar reconstruil-a, depois que voltara da sua famosa expe- 
ditjao d India, chegando a empregar dez mil homens so para desentulhar a pra^a e afastar as grandes ruinas feitas pelo louco Xerxes; por6m, no meio de tudo isto veio a morte arrebatal-o da esphera dos vivos com todos os seus gigantescos projectos. 
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Media, a Persia e a Ethiopia, deixando apos si os mais 
assignalados monumentos de seu poder e riqueza. 

E aqui que poderiaraos, segundo a majeslosa ex- 
pressao do sr. Rebello da Silva, dizer: «0 impossivel 
domado curva-se e obedece-lhe. Por onde passa, tudo 
annuncia a sua presenfa bp 

Na verdade, aqui ludo e domado por Semiramis, e 
ludo se transforma e e sellado pela magestade do seu 
genio. 

Ao seu menor aceno as colliuas e monies abatem 
suas frontes e curvam-se ate rastejar a superbcie do 
solo. Os rocbedos tremem, abrem seus llancos e dao 
passagem ao viajante, que ate ahi era detido pela re- 
sistencia de suas enormes massas. 

Os logares mais despreziveis e solitarios desappare- 
eera; mas em seu logar vem asseutar-se bellas e opu- 
lentas cidades, graciosas collinas, frescos valles, ridentes 
campinas e amenos jardins. 

0 seu perpassar e rapido como o pensamento; mas 
a semente da abundancia e da prosperidade la ficam 
para acordar o coragao dos povos, que, eommovidos 
pelos beneficios, sabem enloar hymnos de alegria e 
curvar no templo dos deoses o joelho de recouheci- 
mento, rendendo-lhes gracas por Ihes haverem dado, 
nao um tyranno para Hies arrancar o pao, a vida e a 
honra de suas familias, mas uma soberana, que Hies 
era mae e protectora. 

E nesta viagem que se alfirrna que Semiramis, ao 
chegar 4 Media, alii fizera construir, em face do monte 
Bagistan, um bello e sumptuoso palacio com seu jardim, 

1 Vid. Elogio Historico de Sua Majestade El-Rei D. Pedro v, pag. 8. 
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esculpturando ao mesmo tempo sobre a roca da mnn- 
tanha, que se eleva a uma altura de mais de dois md 
melros, a sua imagem com os cem guardas 1 que a 
acompanhavam. 

Os baixos relevos, primornsamente esculpturados, 
ainda alii boje subsistem, diz Mr. Freret; e os viajantes 
mais dignos de fe asseguram que ainda se divisam ao 
caminhar de Bagdad para Hamadan 4. 

Depois de assim haver conquistado o amor e obedien- 
cia de seus povos, Semiramis regressou para Babylonia. 

Terminadas as suas eonquistas, melhorada a agri- 
cultura, progredindo a industria e o commercio d'uma 
maneira surprehendente, pela facilidade de communi- 
cagoes, que naluralmente eram obtidas pelo Euphrates 
e amplificadas pelos numerosos canaes que maravilho- 
samente se ramilicavam para os dilTerentes pontos do 
imperio, Semiramis aprazia-se em ver agora como todas 
as riquezas do Uriente allluiam para as margens do 
Euphrates. Com effeito, ve-se, pela historia da Assyria, 
que todas as riquezas dos diversos paizes allluiam na- 
quella epoca para alii: era a Armenia com seus precio- 
sos vinhos, a Arabia com seus perfumes, a Persia com 
suas perolas, a India e a Ethiopia com seus marfins, seus 
diamantes e seu ouro em p6 e outras ricas producQoes. 

Babylonia, em troca, dava-lhes a confecfao dos mais 
alvos e finos linhos, ricas las, deslumbrantes tapetes, 

1 Assim (Wia ser, diz o graude Herder, visto que nos paizes meridionaes se uao encontram. como no Egypto, rocas de granito proprias para construir um monumento eterno. Vid. Herder — Idies sur la philosophie de Vhistoire de VhumanUi. 2 Cidade da Persia, que occupa o logar da antiga Ecabatana. de arredorea e sitios encantadores. Os tumulos dosabio Avicen- nes e dos poetas Altar e Aboul-Harif attraem alii muitos pere- 
grinos do oriente. 
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magnificas purpuras e muitos outros objectos de luxo 
e magnificencia, que sua maravilhosa industria produ- 
zia. Babylonia nadava num mar de riquezas, e a sua 
bella rainha, depois de tantas lidas, desejava tambem 
repousar alguns momentos dos trabalhos da governagao 
do estado. 

Com este filo, partiu Semiramis para a Armenia, 
onde a esperava urn magnifico palacio, situado na mar- 
gem oriental do lago Van i, com seus deliciosos jardins 
de recreio, proximo do qual se achava a elegante ci- 
dade de Artemisa, que ella raesma havia fundado. 

E alii que a forraosa rainba de Babylonia deliberou 
passar os ardores do estio. 

E d'alli que ella podia contemplar, ao norte a ma- 
jestade imponente do Caucaso, do Taurus, e do biblico 
Ararat, pedestal da area de Noe; a seus pes assistir, por 
assim dizer, ao nascimento dos rios Tigre e Euphrates, 
que, depois de espalharem no crystalline de suas aguas 
a formosura de Ninive ao Oriente, e a de Babylonia 
ao occidente, iam a final abragar-se no Chat-el-Arab, 
e adormecer juntos no leito de perolas, que tem por 
cortinado o azul transparente do golpho persico. 

1 SSegundo uma nota de Mr, Gnillemin — Histoire Ancienne de UOrient,— ver-se-ha (.|ue ainda hoje cxistem as ruinas. Eis q que a este respeito diz Mr. Gnillemin, em sua historia do Oriente, numa nota, a pag. 33: «L'arm&iien Moi'se de Khosen, qui ^erivait au cinqui&ne siecle, parle des immenses travaux execu- tes par ISemiramis, a la ville de Van, sur le lac du meme uom.» 
En 1827 Mr. Schubz a reconnu la montagne artificielle qn'elle 6l6va; elle est formee d'enormes quarters de roc, sur une ^ten- due d'une heure de chemin. L'entree et les flancs de ia monta- gne sout converts d'inscriptions cuneiformes, ou Icttres en forme de clous. Este monumento tem attrahido alii muitos viajantes. 
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E alll que Semii amis desaia o doirado cinlo de guer- 
reiro; entra num banho, peiTumado pelas mais bellas 
ussencias do Oriente, deixa o suor das fadigas marciaes, 
involve-se no setinoso roupao do prazer, entra na sala 
do festim, passa ao seu jardim encantador, solta as Ion- 
gas tranfas de Magdalena ao ar livre e perfumado, res- 
pira as deliciosas fragrancias das (lores, bafejadas pelos 
cherubins orientaes/contempla a nivea plumagem dos 
cysnes, que brincam sobre o azul dos lagos, olha a nu- 
vem purpurina, que pela amplidao dos ceos erra indo- 
lentemenle iquella bora em que o sol diz adeos ao bo- 
risonte, mira com indizivel ailecto a pallidez seductora 
de Venus ao cahir melancholico da tarde, ouve o arru- 
Iho plangenle da pomba, que parece carpir a ausencia 
do caslo esposo, sente o cora^ao palpitar com violencia 
ao soar d'aquella nota mysteriosa, volve pressurosa ao 
seu palacio, toma o calix de crystal, leva aos labios se- 
quiosos as gottas do ineffavel nectar de que se inebriam 
os deoses, chega ao leito d'ouro, abre o transparente 
cortinado, reclina-se sobre o mollifico travesseiro de 
rosas, ouve um canto de harmonias celestiaes, e, dei- 
xando-se pouco a pouco resvalar para os bracos d'a- 
quelle travesso deos, que os gregos chamavam Eros, 
sobe com elle a esphera divina dos sonhos immortaes, 
percorre toda a escala das ineflaveis sensaQoes ate che- 
gar ao grau supremo da volupia, que e o polo estrel- 
lado, onde a phantastica borbolela do prazer sente lan- 
guidamente extasiar suas azas d'ouro. 

Sim, e esta a quadra em que Semiramis deixa por 
algum tempo o batel da volupia resvalar docemente pelo 
mar das delicias, ate que um dia, ao jazer no mais pro- 
fundo somno, a aguia da gloria veio pousar-lhe sobre 
o hombro; ella eslremece, acorda, e, quando encara 
o brilho penetranle d'aquelle olbar, que parecia cen- 
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surar-lhe docemente o descuidoso viver, levanta-se como 
envergonhada, e, cheia de um novo vigor, sacode com 
a tunica dos Sardanapalos, alinha as periumadas tran- 
Qas, e, tomando o manto deslurabrante de Alexandre, 
sonha em conquistar a India. 

Preoccupada d'estes gigantescos projectos, Semira- 
mis regressa a Babylonia, e manda preparar com toda 
a actividade urn grande exercito, e fabricar numerosos 
elephantes fingidos para combater com os que verda- 
deiramente Ihe havia de oppor Stratobatis, rei da India. 

Tomadas todas as precaucoes para que se nao reve- 
lasse este ingenhoso estratagema, que consistia em co- 
brir grande numero de camelos, com pello de bois 
negros, Semiramis marcha com seu exercito para as 
margens do Indo. 

Logo que Stratobatis soube da invasao de Semiramis, 
enviou-lhe uma embaixada com o fim de saber a razao e 
com que direito ella penetrava com um exercito armado 
nos seus estados, sem motive algum, dirigindo-lhe ao 
mesmo tempo muitas satyras offensivas, e ameafando-a 
de a raandar pregar numa cruz e afoilal-a, etc. Semiramis 
respondeu-ihe, com aquella altivez que Ibe era cara- 
cterislica: aDizei ao vosso rei e senhor que em breve eu 
mesma em pessoa Ihe farei saber e sentir quern sou e 
quaes os direitos que me assistem.» E, continuando a 
marchar com todo o ardor para as margens do Indo, man- 
da, ao chegar alii, preparar, como Xerxes o fez no Hel- 
lesponto, uma ponte de barcas para fazer passar o seu 
exercito, e, ao chegar ao outro lado do rio, travou logo 
um sanguinolento combate; e com tal felicidade, ousadia 
e taclica se houve nelle, que nao so poz em fuga o ini- 
migo, mas teve como despojos cem rail prisioneiros. 
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Radiante de aiegria por triumpho tao assignalado, 
mal sabia Semiramis que elle era a vespera da sua 
queda, o prenuncio d'uma grande catastrophe, que Ihe 
occultava a nuvem do futuro. 

Anitnada por esle brillianle successo, Semiramis nao 
perde tempo, e, depois de deixar sessenta mil homeos 
a guardar a ponte de barcas, investe com o reslo do 
seu exercito para o interior da India, sonhando eler- 
nisar sen nome por meio de outras victorias. 

Era islo mesrao que desejava Slratobalis, pois, por 
meio de uma retirada fingida, foi-se internando o mais 
possivel, e, quando a attrahiu a silio conveniente, vol- 
ta-se de repente com toda a impeluosidade sobre o 
exercito de Semiramis com os seus temiveis elephan- 
tes, que em breve o espanto, o terror e a desordem, 
causada pelos falsos elephantes, foi tal, que Semiramis, 
nao podendo mais reanimar suas tropas, nem resistir 
ao furioso embate dos verdadeiros elephantes, viu-se 
obrigada, para nao perder de lodo a vida, pois ja havia 
recebido dois ferimenlos, a abandonar o campo da ba- 
talha e voar nas azas do seu fogoso cavallo, evitando 
assim a barbara e dolorosa morle, com que o rei da 
India a havia amea^ado. 

Kegressando as margens do Indo, Semiramis faz passar 
para o lado opposlo o resto do seu exercito com um 
atropellamenlo e confusao infernal. Depois de ellectuada 
a passagem, ordenou que se desfizesse a ponte; e, ao 
passar revista ao seu exercito, reconheceu que dois ler- 
Cos haviam desapparecido naquelle sangrento corabate. 

0 rei da India, attendendo a voz do Oraculo, que 
Ihe prohibia passar alem do rio, cessou por este mo- 
livo de perseguir Semiramis e seu exercito. 

No emlanlo a heroica rainha da Babylonia regressa 
aos seus eslados, e procura reparar as grandes perdas 
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d'esta fatal expedl(;ao por meio das mais sabias medidas 
economicas e administrativas. 

Neste interim rebenta uma grande sedicao, jusla- 
mente na occasiao em qne Semiramis estava tomando 
um perfumado banho; ao saber isto, voa com loda a ra- 
pidez que exigia lao grave acontecimento, e, mal tendo 
tempo para vestir-se, apresentou-se diante dns revol- 
tosos com as suas longas tranfas ainda em desalinho, e 
cercou-os com tanto vigor e lao acertados pianos, que 

• em breve os fez reentrar na ordem e obediencia. 
Tal era a coragem e a ascendencia magnetica que 

Semiramis tinha sobre o povo! 
Algum tempo depois d'este acontecimento appareeeu 

uma nova conspiragao, a testa da qual se achava seu 
proprio filho Ninyas; o que em nada a surprehendeu, 
pois ja a esperava, pela revelacao que Hie fizera o Ora- 
culo de Jupiter Amon, quando o fdra consultar A 

Convencida, em presenfa d'este acontecimento, de 
que sua missao se achava terminada na terra, Semi- 
ramis resigna o poder real a favor de seu filho, reti- 
ra-se ao seu palacio, transforma-se numa pomba, e bale 
as azas em companhia d'um gracioso bando d'estas aves, 
que cerlo dia viera pousar sobre o magnifico terrago do 
seu jardim '2. 

1 AvanQam muitos historiadores e biographos que Semiramis, ua sua expeditjao ao Egypto, fora conduzida pela viva curiosi- dade de sondar o future a consultar o Oraculo de Jupiter Amon, obtendo em resposta — que quando Ninyas attentasse contra a sua vida, ella havia de desapparecer, e que muitas naQoes do Oriente haviam de collocal-a no numero das suas divindades. Este facto, a pezar de ser attestado por Diodoro e outros aucto- res, acha-se refutado por muitos outros historiadores, que nao admittem as expedi^oes guerreiras de Semiramis ao Egypto, Ethiopia e Lybia. 2 As pombas no oriente eram sagradas. Este fim 6 quasi com- 
mum a todos os reis; na antiguidade eram assassinados. 
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t assim terminou fubulosamente seus (lias, como 
havia nascido, este genio viril, na edade de 70 annos, 
tendo sustentado com mao vigorosa e brilhanle, por 
espatjo de 40, o peso deslumbranle da purpura real. 

Toda a Assyria, diz Plularcho, «enloara hymnos de 
louvores e concedera-lhe as honras da apotheose, apos 
o seu desapparecirnento.» 

0 povo, com a sua brilhanle e poetica imaginagao, 
nao consente que as gelidas e descamadas garras da 
morte venham arrebatar-lhe os seus grandes vultos, 
aquelles vultos que mais se lem assignalado na terra 
por accoes maravilhosas: admitte quando muito a trans- 
forrangao; mas a morte, essa, e so para as massas iner- 
tes que gravilavam estupidamente na esphera da mais 
crassa ignorancia. 

E o povo tem razao; pois da fronte augusla, que um 
dia teve a gloria de hospedar a scentelha sagrada do 
genio, nao ha a temer a morte. Este funesto poder so 
pode alfar a vara da sua destruigao pela regiao das 
trevas, onde a aguia do pensamento nunca baixara o 
seu deslumbranle olhar. 

A critica, porem, afastando de si o manto poetico e 
tradicional dos povos, reveste-se de toda aquella auste- 
ridade que Ihe e propria, e avanfa que Ninyas conspi- 
rara contra Semiramis sua mae, e que nura combate 
elle proprio a fizera descer a regiao sombria da morte. 
Muitas outras versoes existem, que seria longo refe- 
ril-as, e por isso as omillimos. 

0 que e verdade porem, pelo que diz respeito a ex- 
tensao do seu poder, ainda mesmo pondo de parte tudo 
quanlo a tiadigao pode colorir pelo maravilhoso, e que 
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lJom[)onio Mela, de accordo com toda a antiguidade, 
diz (joe jamais a Assyria atlingiu um lao alto grao de 
esplendor como na epoea em que reinon Semiramis. 

E, se e verdade, como nol-o affirma Mr. Gnille- 
min1, que Alexandre encdntrara o seu nome inscriplo 
solire as fronteiras da Scythia, considerada entao como 
o limite do mundo, o seu poder e inquestionavel que 
se estendera muito alem do que possuia Nino; e a gran- 
deza de sens feitos, ja em parte narrados no docurso 
d'esta vida, foram de tal ordem, que, segundo o histo- 
riador Polyen, a propria Semiramis nao pode esqui- 
var-se de as resumir e apontal-as aos vindouros, dizendo 
com toda a imponencia e majestade: 

«A natureza concedeu-me um eorpo de mulher; mi- 
nhas accoes porem (izeram-rae hombrear com os mais 
valentes homens. Eu tenho governado o imperio de 
Nino, que se estende, ao orienle ate o rio Hinaman 
(Indo), ao sul ate ao paiz do incenso e da myrrha (Ara- 
bia Feliz), ao norte ate aos Sakas e os Sogdios. Antes 
de mim nenhum Assyrio leve a audacia de lan^ar seus 
olhos sobre o mar; e eu vi quatro, ate entao nunca 
abordados, os quaes submetti todos ao meu imperio: 
tao longinquos se acbavam elles! 

«Forcei os mais suberbos e majestosos rios a sahirem 
de seus leitos segundo me aprouve, a fim de vel-os re- 
gar os sitios e logares de maior utilidade. Fiz, alem 
d'islo, conslruir fortalezas inexpugnaveis, abrir estradas 
atraves dos mais inaccessiveis rochedos, semear a mi- 
nha prata por caminhos, onde apenas se podiam per- 
ceber os vestigios de animaes ferozes; e, no meio de 
tantas preoccupafoes, ainda acbei tempo para metis 
prazeres e nao esquecer os meus amigos. -> 

1 Vid. Hisioire Anciennc dc VOrient. 



9« 

Taes sao as brilhantes acfoes d'esta heroina, que al- 
piins historiadores tern querido deslustrar por outras. 
que demasiadamente fazem repugnar as almas castas; 
mas, alem de muitas d'ellas se acharem conveniente- 
rnente refutadas pnr Mr. Freret1 e outros escriptores 
eminenles, nns direraos com o relerido auctor que, por 
mais dissolulas que fossem as acQoes de Semiramis, 
jamais poderiam ter egualado os loucos e desahridos ex- 
cesses de urn Alexandre, de urn Cesar e de outros mui- 
tos heroes, que, apezar de tao negras somhras, nao dei- 
xam de hrilhar com esplendor na galeria da posteridade. 

Digamos com franqneza e imparcialidade uma cousa, 
de que talvez muita genie nao goste. 

Ha nos homens, em geral, uma tendencia para lan^ar 
o esligma da infamia na bella fronte da multier, quando 
uma ou outra nuvem Ihe vem empallidecer o raio di- 
vino, que colora e matiza a sua delicada argila; em 
quanto que elles, transbordando muitas vezes de ex- 
cesses, cingem orgulhosamenle a fronte com os louros 
de uma vaidade indigna, brilham de enthusiasmo quando 
calcam aos pes a llor mimosa do pudor, e apontara a 
multidao, com os labios ainda humedecidos do cynismo, 
as victimas que foram devoradas pelas lavaredas im- 
puras de suas paixoesl 

Elles escarnecem ate dos que nao sabem trilhar os 
seus dmodados passosl... 

Elles, os fortes, exigem com a maior severidade, d'es- 
sas naturezas frageis, todo o vigor e rohustez para re- 
sistirem aos embates dos seductores Alcibiades; querem 
que a belleza dos anjos ellas ajuntem a fortaleza dos 
Hercules e a virtude dos sanctos; em quanto que elles, 

1 Vid. Ahrigi Chronologique de Vhisloire d'Assyrie, etc.; Mi- moires de Litterature} etc. 
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os Sansoes, os poderosos da terra, tolerant e deixam-se 
cobardemente assaltar pelo cortejo de todas as paixoes 
abominaveis, e curvam a nobre fronte de sens pensamen- 
tos aos instinclos cegos, e, esquecendo-se de que sao ho- 
mens, vao cahir no tremedal impure, no Asphaltite da 
corrupfao, onde sd vivem as putridas animalidades. 

Cegos, intolerantes e injuslos, eis o que sao esses 
homens, para nao dizer outra cousa. 

Para mim, esta mulher tem um nao sei qud de su- 
blime e majestoso, que me forga a dizer: — Ella foi 
grandel Ella provoca a minha admiragao no mais alto 
grao. Ella seduz-me pela sua belleza, deslumbra-rae 
pelo seu valor, e arrasta-me pelas suas altas e maravi- 
Ihosas empresas a repelir sempre: Ella foi grandel 

Se algum lado mau existe na sua vida, eu nao o vejo, 
eu nao posso ver, eu nao o posso crer, porque para mim 
a mulher e a fonte perenne do bem, e a fonle de todas 
as maravilhas, e o balsamo de todas as consolacoes, e 
a origem de todas as immortalidades. Sent ella nao ha 
na terra senao aridez, grosseria, egoisrao e morte. 

Se alguma ha que manifesta o virus da maldade, 
aprofundae bem, segui o fio inextricavel d'essa maldade, 
que la topareis no fim rom o anjo mau, que pela alta 
noite esvoagou do coracao do homem para ir vasar o seu 
fatal veneno no seio alabastrine e descuidoso da pobre 
Eva. 

Onde apparecer uma mulher ma, procurae a causa, 
e la encontrareis um homem, que a fez a sua imagem. 

Ella de per si e sempre boa. 
Sua maldade provem do homem, seu carrasco e seu 

7 
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aigoz, quando ella e um anjo; seu escravo, quando ella 
jior sua propria causa se transforma em serpente. 

Semiramis e a concentraQao de todos os grandes 
prndigios que se lem revelado era ambos os sexos na 
anliguidade. 

Com effeito, sahir do abysmo profundo da obscuri- 
dade e manifestar-se ao mundo com a formusura de 
uma Lais, a inslrucfao de uma Aspasia, e a voluptuo- 
sidade de uma Cleopatra — eis a mulher. 

Abrir, pela grandeza do seu genio, uma estrada de 
llores, sentar-se num dos maiores thronos da terra, 
assignalar o seu reinado pelas conquistas de um Ale- 
xandre, firmal-o com a energia de um Cesar, e admi- 
nistral-o com a sagacidade e esplendor de um Pericles 
— eis a heroina. 

Semiramis e, emfim, uma d'estas glorias, que se tor- 
nou immaculada pela travessia de muitos seculos, e 
que por isso so deve apparecer-nos agora com o rosto 
radiante d'aquella luz, que serenamente dardeja seus 
puros raics nos immortaes Elysios. 

Purificada, se alguma mancba teve, pelas ondas se- 
culares, que tem perpassado pela sua majestosa fronte, 
animada pelo raio divino da immorlalidade, eil-a sem- 
pre brilhante de juventude, esta filha predilecla da 
gloria, que em todos os tempos ha de ser fonte pe- 
renne de imaginagao para o romancista, elemento fe- 
cundo para o dramalurgo, riso do bello para o poeta; 
e o historiador mesmo, da allura immensa da sua im- 
parcialidade, nao podera deixar, por mais austero que 
seja, de se elevar a regiao do grandioso e expandir-se 
todo em lyrismo, ao tocar nesta imponente reliquia, 
que adornou com tao vivo esplendor o bergo illustre e 
venerando da antiguidade babylonica. 



SAPHO 





mvm m TOfacLasJa, 

Quando se percorre pelo pensamento a brilhante e 
sumptuosa galeria da litteratura grega, dejde aquelles 
remotos tempos, em que as nevoas raythologicas se 
acercavam dos cumes mais elevados e pittorescos do 
puro ceo da Thracia e da Thessalia, para se conden- 
sarem e produzirem os cantos mysticos e theogonicos, 
ate ao esplendido seculo do immortal Pericles, nenhum 
vulto nos surge com tanta majestade, nenhum nos ap- 
parece com a fronte tao laureada pela realeza da poesia 
lyrica—como Sapho, a divina Sapho, o symbolo da 
poesia elegiaca, o corafao de logo, que, ao sentir a lava 
do sentimento fermentar-lhe no peito ardente, tambem 
sabia transformal-a era seguida em estrophes de har- 
monias immortaes. 

Este prodigio da antiguidade grega, sobre o tumulo 
da qual ja vinte e quatro seculos se tem accumulado, 
e que, pela massa enorme d'esse tempo, parecia dever 
•estar obliterada a sua memoria, ao contrario, cada vez 
mais brilhante nol-a faz reviver aos olhos das novas ge- 

1 A razao por que dizemos Mytelene, veja-se a nota a pag. 122. 
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ragoes, parecendo consolidar mais sen pedestal e sus- 
tentar com mao elerna o estandarte de sua gloria. 

E este o privilegio do verdadeiro genio. 
Na verdade, a magia d'este nome illustre, a sympa- 

thia que geralmente tern despertado em todas as cor- 
porafoes illustradas das differentes nacdes, desde os 
gregos e romanos, ate 4 illuslrada Allemanha do se- 
culo xtx;—o estremecimento quasi amoroso e de tanla 
admiragao, que elle tem excitado em todos os coragoes 
sensiveis que rendem culto ao genio e a belleza;—e 
urn signo evidente e perenne, cremos nos, de que seu 
nome vivira em quanto a lyra dourada do sentiraento 
vibrar no coragao humano, e houver na terra um ho- 
mem, que volte o seu olliar para o astro radiante do 
bello e da verdade. 

E pois por todos estes titulos gloriosos, para nos 
bem dignos de attengao, que passamos a narrar os mo- 
mentos brilhantes d'esta vida, que tao rapida passou, 
como o relampago, sobre o horisonte terrestre, e saber 
quaes as reliquias sagradas que escaparara jj destruigao 
do tempo, que os levilas da mais sabia antiguidade 
nol-as souberam transmittir, como todo o perfume de 
sua casta e profunda veneragao. 

Sapbo viu surgir a meiga luz da vida em Mytelene, 
na formosa ilha de Lesbos, que volupluosamenle se 
balancea em harmonioso rhythmo no bergo de esme- 
ralda do mar Egeo, ao sopro vivo e perfumado da vi- 
ragao oriental. 

Esla rainha dos prazeres, que outr'ora tanto se ufa- 
nara pela opulencia de suas brilhantes cidades, que a 
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ciixumdavam, similhando perolas para matisarem a sua 
ondeosa e elegante cintura de azul-celeste;—as suas 
formosas e variadissimas bahias, que em qnieto e re- 
manso pareciam convidar as ligeiras velas a repousar 
no porto amigo;—as suas montanhas e verdejantes 
collinas, que a recortavam em varies senlidos, affectando 
contornos diversos e caprichosos; — os seus jardins, os 
seus pomares, ensombrados de seus laranjaes, de suas 
figueiras, de seus loureiros, de suas oliveiras e de seus 
myrtos; — os seus deliciosos pampanos, que pbantasti- 
camente se expandiam pelos flancos das collinas, for- 
mando: aqui festoes, alii grinaldas, acola graciosas o 
flucluantes espiraes, a mostrarem ao viajante o dourado 
bago;—os seus marmores, as suas agathas e bellas 
pedrarias, que pareciam querer rivalisar em brilbo com 
os seus lagos, com as suas fontes e crystallinos arroios, 
que se desfiavam em perolas brilliantes, atraves da raais 
luxuosa e ridente vegetafao:—a mais suave atmo- 
sphera, o mais fecundo solo, com um horisonte que so 
perdia na orla do infmito; — eis a sua riqueza natural. 

Ajunte-se agora a opulencia de seus laboriosos ha- 
bilanles, o seu florescente coramercio, a sua industria, 
as suas artes, a formosura de suas mulheres, ardenles 
como o sol dos tropicos, bellas como as rosas de seus 
jardins, seductoras como os perfumes de seus bosques; 
—a magnificencia de seus primorosos templos;—o 
lyrico de suas poesias;—a majpstade de seus canticos 
divinos;—a sumptuosidade deslumbrante de suas fe- 
stas;—a volupia suave de suas danfas; — a harmonia 
inebriante de sua musica, fonte perenne, d'onde jorra- 
vam espontaneamente os mais bellos hymnos e as mais 
ricas vocagoes:—m ahi vereraos a natureza abracando- 
se carinhosamenle com a arte. 
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Voltem-se agora os olhos para o ceo dourado da his- 
toria, e veja-se como d'alli surgem do templo augusto 
das celebridades lesbienses, Arion, Terpandro, e o fo- 
goso Alceo, aos quaes a poesia e a musica grega tanto 
devem pelas suas maravilhosas invenQoes; olhe-se mais 
alto ainda, olhe-se para aquelle vullo venerando, que la 
desponta aos claroes da sciencia grega, que pelos seus 
passos lenlos e compassados parece revelar o declive 
da edade e a profundeza da reflexao; aquelle nobre 
vullo, que em suas maximas d'ouro dizia: «Antes de 
governares os oulros, aprende a governar-te a ti me- 
smo»; aquelle vulto, que ao lado de sua coroa de sabio 
teve tambem a gloria de libertar sua palria do jugo 
atheniense, de abafar as divisoes intestinas, e dar-lhe 
as mais sabias leis, abdicando em seguida o supremo 
poder, como o fizeram Solon e Lycurgo; um em Athe- 
nas, o outro em Esparta, com receio talvez de que o 
sopro vil da tyrannia, que ja havia transformado as 
ideas de Periandro de Corintho, o nao fosse tambem 
contagiar, lornando-o ambicioso tyranno, em logar do 
mais extremoso pae de sua patria; olhe-se bem para 
esse grande vulto, e reconhecer-se-ha logo a physiono- 
mia do magesloso Pittaco, uma das mais nobres cele- 
bridades de Lesbos. 

Se agora confrontarmos este esbofo rapido e imper- 
feito da opulencia passada com o estado presente, em 
que se acha a patria da immortal Sapho, o corafao se 
nos confrange de dor, a indignafao sobe ao seu auge, 
quando nos lembrarmos que aquella formosa ilha, que 
tanto fizera para sustentar heroicamenle a sua autono- 
mia, aquella ilha, que teve o arrojo glorioso de sacudir 
o jugo dos infatuados persas, em o meraoravel templo 
de Xerxes, aquella ilha, onde o genio linha os seus mais 
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gratos incensos, o amor os seus mais sumptuosos tem- 
ples, a liberdade os seus altares, a vida um dourado 
horisonte a perder-se no infinito das aspirafoes, se ache 
agora avassallada pelos grilhoes do mais estupido e 
somnolento povo, a Turquia, que mal accorda ao va- 
lente troar do civilisador canhao do seculo xix. 

Foi pois na bella cidade de Mytelene, capital de Les- 
bos, que pelos annos 612 antes de Christo nascera a 
illustre Sapho. 

Seu pae, segundo a opiniao mais provavel, a de He- 
rodoto, chamava-se Scaraandronymo, e sua mae Cleide. 

Aos seis annos ja se achava involta na luctuosa tu- 
nica da orphandade. 

Ve-se pois que o riso angelico d'esta edade, que 
por entre os labios Ihe brincava, nao pode ser fruido 
por muito tempo d'aquella que Ihe dera o ser, e que 
ella tambera mal podera entrever as delicias do piedoso 
e sancto collo maternal. 

Privada pois d'este doce amparo, que e o sustenta- 
culo da infancia, e sem a qual esta tenra e delicadis- 
sima edade volveria rapidamente ao nada, bem dolo- 
rosa devia ser, por certo, a infancia da bella Sapho. 

Mas, se o dia tremendo do martyrio e a vespera da 
immortalidade; se e preciso que o pranto, o negro pran- 
to, venha molhar a miudo as faces do genio, pelo menos 
uma das ridentes estagoes da vida, para que a esplen- 
dida flor da immortalidade desabroche um dia no jar- 
dim da terra ou do ceo; se esta triste verdade se acha 
confirmada pelo testemunho de Homero e Camoes, e 
por todos os grandes genios que tern avullado na ca- 
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mada dos seculos posleriores, nada deve surprehender- 
nos que Sapho viesse tambem, logo ao despontar da 
existencia, cahir no dominio d'esta lei fatal, como o 
astro, ao surgir das profundezas do nada, resvala logo 
para a ellipse que Ihe fora tragada com dedo de fogo 
na esphera da immensidade. 

Ella devia pois soffrer dolorosamente, porque o 
bergo da orphandade tern espinhos mui dilacerantes: 
que o digam os que um dia soffreram tao irreparavel 
perda. 

Sapho teve tres irmaos, que partilharam com ella o 
triste Into da orphandade. Um d'estes chamava-se Cha- 
raxus, que os biographos de Sapho nos indigitam como 
um perdido forasteiro, pelo dehrante amor que Ihe in- 
spirara Rhodope, a formosa e tao celebre egypcia, por 
cujas seducgoes dissipara todos os seus bens e se vira 
arrastado a uma completa ruina. 

Este louco procedirnento causou mais tarde grandes 
desgostos a Sapho, que vivamente censurara seu irmao 
por aquelle desvario. 

Entretanto desenvolvia-se esta crianga, a quem Deos 
fadara com a realeza do genio. 

A musica e a poesia, esles dois cherubins da har- 
monia, haviam baixado das alturas celestes no florido 
dia do seu nascimento, para cingir-lhe a vigosa fronte 
com este duplo diadema, que symbolisa tudo quanlo o 
homem pode cooler de mais intimo nas profundezas 
d'alma e de mais divino e harmonioso no coragao. 

Em breve o candido bolao d'esta flor tomou todo o 
brilho e a majestade da rosa. 

Exhalando todos os suaves perfumes da mais deslum- 
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brante primavera, com a belleza d'alma a radiar-lbe 
na sua fronte de vinte annos, com uns olhos que tradu- 
ziam todo o fogo divino, que reinava no imperio do seu 
genio; com uma lingua doce, harmoniosa e flexivol, 
como era a grega, para exprimir todo o arrojo e ma- 
jestade do pensamento e as mais Candidas gragas de 
seu espirito; com uma lyra d'ouro para traduzir todas 
as suaves harmonias do senlimento; com todo esle cor- 
tejo de gragas e prendas singulares, que uma so bas- 
lara para colorir e compensar maravilhosamente toda 
e qualquer imperfeigao em que a natureza physica hou- 
vesse incorrido: com todo este thesouro de tao raras 
prendas, o riso perfumado e vaporoso do thalamo nu- 
pcial nao se fez esperar. 

Com effeito, entre os numerosos admiradores, que 
aspiravam a mao de Sapho, a sorte destinara-lhe um 
rico habitante da ilha de Andros» que eslremecia e sus- 
piftva ardentemente pela posse de tao raro thesouro. 

Este rico habitante de Andros era Cercyla, que teve 
a gloria de Ihe cingir na fronte a grinalda de esposa. 

D'esta sancta uniao, que o divino raio do amor havia 
•coroado, viera-lhe cedo uma iinda fdha, que tivera o 
nome de Cleis, que veio a ser o delicioso penhor, a 
garantia indestructivel da mais doce paz e felicidade 
entre estes ricos consortes. 

Se agora nos pergunlarem por quanto tempo se pro- 
longou este paraizo de felicidade, este divino estado, 
que os proprios anjos invejam, quando elle e inspirado 
pela attracgao irresistivel de dois coragoes que se amara 
e se desejam confundir numa so aspiragao, num so de- 
sejo, num so dever: o de se amarem reciproca e eter- 
namente; nada podemos dizer, porque nada se sabe 
realmente a este respeito: do que porem nao resla du- 
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vida e que o veo Idgubre da viuvez Ihe viera primeiro 
enluctar a alma e fazer chorar a perda irreparavel de 
sen esposo. 

Desde entao a sua lyra d'ouro emmudecera, e por 
muito tempo apenas pode tirar de sua harpa celeste o 
som lugubre do threno ou a voz plangente da elegia. 

Por muito tempo uma profunda e luctuosa melan- 
colia Ihe inundara a existencia loda. 

Entretanto, esta provafao terrivel, por que acabava 
de passar, este golpe profundo para uma alma tao sen- 
sivel e impressionavel como a de Sapho, foi tornado 
como uma advertencia celeste, pois, d'ahi em diante, 
em logar de cultivar imperfeitamente a musica e a poe- 
sia, consagrara-se com mais afan ao seu culto, e en- 
contrara nao pouco lenitivo para a saudade sempre viva 
do caro esposo. 

Isto porem ainda nao era tudo. 
Um espirito vulgar podia resignar-se a este estado 

exclusivo, e assim terminar seus dias na obscuridade; 
mas Sapho, como os astros vitaes, queria ir mais longe, 
queria que os brilhanles raios de seu genio fossem 
aquecer e fecundar as planlas e sementes que podiam 
deflnhar por falta de sua benefica luz. 

Alma ardeule e fecunda, nao pojiia consenlir que o 
seu genio e o thesouro dos seus conhecimentos se es- 
terilisassera no cofre avarenlo do egoismo; alma for- 
mada para expandir-se aberlamente aos raios dourados 
da sympalhia, que Ihe deviam inspirar todos os seres 
que tivessem um corafao para sentir e uma faisca de 
intelligencia para comprehender, ella resolvera por isso 
abrir uma eschola de poesia e de musica para nella re- 
ceber a tlor de ambos os sexos, que desejassem iniciar- 
se naquelle tabernaculo mysterioso, onde o raio divino 
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da poesia baixava entre a majestade dos hymnos e a 
subliraidade das harmonias. 

Em breve a fama de sua eschola soou bem longe, e 
a mocidade de ambos os sexos alii pressurosa acorreu 
para ler a gloria de conhecer e ouvir esta celebridade, 
que, alera da perfeigao com que executava todos os 
instrumentos de musica, conhecidos entao, segundo nos 
assegura Suidas, era soberana na poesia e versada emi- 
nentemente nos diversos ramos de lilteratura,— este iris 
de allianfa entre a cupula do bello moral e a do sublime 
intellectual. 

Elevada ao zenith da celebridade pelo dom precioso 
do seu genio e das raras prendas do coragao; cercada 
de todos os prestigios, que em geral promove uma po- 
sifao elevada; depois de ter sabido inspirar o delicioso 
gosto da musica e da poesia, entre as suas compatrio- 
tas, com um enthusiasmo, inexprimivel; ella, que ate 
alii era, para assim dizer, a alma de todas as solemnes 
festividades, o modelo por onde se aquilatava tudo que 
de mais bello e gracioso havia na esphera das bellas 
letras e artes, viu de repente toldarem-se os horisontes 
de sua fama. 

De repente surgiram d"um e outro ponto certos ru- 
mores confusos e desagradaveis, que, como vulcoes de 
negras nuvens se conglobavam para toldarem de todo 
em todo o esplendido astro da sua gloria. 

De repente tudo mudou: o que ale ahi era bello e 
inoffensivo, passou a ser objecto da mais severa e en- 
carnigada critica. 

A linguagem ardenle, colorida e metaphorica, que 
a abrasava ao passar-lhe pelos igneos labios, prove- 
niente do seu temperamento extremamente sensivel e 
apaixonado; a ternura amorosa e expansiva, que ma- 
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nifestava aos seus discipulos, o que em nada deve sur- 
prehender-nos, pois todos sabem que os gregos em ge- 
ral, pela elevagao de sua fma sensibilidade, nada po- 
diam exprimir que nao fosse colorido e scintillante de 
imagens, abrilhanlado de sublimes metaphoras e arro- 
jadissimas hyperboles, mesmo no tracto familiar; o zelo 
extraordinario, que despertara a superioridade do seu 
talento, enlre as damas da mais alta hierarchia, que se 
viam humilhadas perante a soberania do seu genio; o 
despeito de alguns seus discipulos indignos, que tinham 
em mira profanar a flor do seu pudor ou serera os alvos 
culminanles de sua predileccao; em fim, a rivalidade1 

que sempre provoca o apparecimento d'um tao mara- 
vilhoso genio: tudo islo contribuiu, tudo deu azo, ludo 
deu origem a que seus inimigos envenenassem, e Ihe 
pervertessem os mais innocentes costumes e os mais 
involuntarios gestos pelo sopro negro e rasteiro da alei- 
vosia. 

Entretanto, da allura sublime do seu genio, Sapbo 
sorria-se desdenhosamente, ou lamentava todas aquellas 
miserias, que o espirilo baixo da inveja originara. £ 
nesle caso que ella podia dizer a essa turba esfaimada 
das bellas repulafoes alheias, como mais tarde dissera 
Pindaro aos seus invejosos: «Jamais os gritos impo- 
lentes dos passaros timidos e zelosos poderam deter o 
arrojo audacioso da aguia, que alfa seu voo olympico 
pelo azul da immensidade.® Sim, e por isso que as mais 

1 Entre as rivaes de Sapho citam-se as poetisas Gorgo e An- dromeda, e entre suas discipulas, a que se tornou mais celebre foi Erinna, que moirera na flor dos annos, aos 18, deixando ja muitas composi^oes, que o tempo destruira. Alguns fragmentos, que nos restam, provam que eila era digna de passar a poste- ridade ao lado de sua mestra. 
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furibundas e grosseiras caluranias Sapho desdenhava 
corresponder; ou, se correspondia, era apenas com a 
baga subtil da mais pungente ironia, que era bastante 
para esmagar e produzir a maior explosao entre a 
chusma d'aquelles raivosos pygmeus, seus detractores. 

Irritados em extremo, e convencidos de que nao po- 
diam arcar com vantagem contra aquella que sabia ma- 
nejar tao bem a arma do desdem, resolveram por isso 
forjar accusacoes So infernaes, que a final conseguiram 
banil-a de Mytelene para as costas da Sicilia. 

Sobre este banimento opinam alguns biographos que 
a sua verdadeira causa fora a parte que realmente ella 
tomara na conspiraQao que Alceo, este amante ardente 
da liberdade, tramara contra Pittaco, o sabio Pittaco, 
que entao reinava em Mytelene. Estas duas versoes, 
porem, segundo a opiniao d"um illustre biographo, po- 
dem perfeitamente conciliar-se, admittindo que as re- 
feridas accusagoes partissem dos seus inimigos, que 
assim ochavam um pretexto plausivel e opportune para 
se vingarem d'esta illustre mullier, que nao tinha outro 
crime alem da grandiosidade do seu genio. 

Genio! fatal dom, que tantos dissabores custas!... 
Dom fatal, que tantos abysmos precisas transpor, para 
alem divisares entao os raagicos esplendores do sol im- 
mortal!... 

Sapho foi pois exilada para o bello ceo da Sicilia, 
onde permaneceu por algum tempo, tragando o calice 
amargo do desterro. 

E alii que este Etna de fogo celeste foi contemplar 
um dos Etnas do fogo terrestre, e exhalar sua poelica 
alma em plangentes cantos. E alii que nem o ar em- 
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balsamado do patrio jardim de Theocrito, onde mais 
tarde elle f6ra colher as mimosas flores do idyllio, com 
toda aquella singeleza e graga que Ihe era nativa; nem 
o riso florido das campinas, nem a fresca dogura dos 
seus valles, nem o matisado brilho de suas flores, nem 
a limpidez do sen ceo, nem as correntes vagabundas 
do Medilerraneo, nem mesmo o olhar brilhante do sol 
siciliano poderam seccar-lhe o doce pranto da saudosa 
patria. 

E porque? fi porque tudo se transforma em lucto 
e escuridao, nada pode aprazer a uma alma sensivel e 
patriotica, quando o ar qne ella respira traz comsigo 
o halito duro e oppressive do desterrol 

Nada se sabe ao certo do tempo que alii jazera, nem 
quando regressara para a sua cara Mytelene; o que e 
inquestionavel, porem, e que vollara ao fim de certo 
tempo ao seu amado e saudoso ninho, e que d'alli vira 
declinar serenamente o astro radiante de sua poetica 
vida, julgando-se bem feliz por o ver desapparecer sob 
o mesmo ceo em que o vira surgir, quando seus olhos 
se abriram ao mundo. 

Depois da morte d'este genio exlraordinario todos 
os odios se calaram. Quando se transpoem os urabraes 
da eternidade, todas as rivalidades desapparecem, todas 
as invejas dormem, porque o logar deslumbrante e ap- 
petecido flea a merce das pequenas competencias, das 
nullidades insaciaveis e zelosas de todas as posigoes 
consideraveis. Este, porem, nao podia ser preenchido 
pelos Zenoes da terra, porque era um dom do ceo. 

Era morta a bella Saphol... 
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As musas do Helicon cobriram-se de lucto e deixaram 
por muito tempo de desferir seus harmoniosos cantos. 

Seu corpo pendeu para a terra; sua alma, porem, 
voou ao imperio das estrellas nas azas da immortalidade. 

Entao surgiu uma nova gerafao, com a fronte lau- 
reada pelas rosas da primavera, os olhos faiscantes de 
enlhusiasmo, os labios rescendentes de hymnos, o co- 
rafao a trasbordar do mais puro reconhecimento, que, 
alem de erigir urn majestoso tumulo a sua memoria, 
fez mais—fez gravar a portentosa imagem nas suas 
moedas, para que a mais remota posleridade tivesse a 
gloria de conbecer os tragos physionomicos da famosa 
rainha da lyra grega, e soubesse como se honrava a 
memoria do genio feminil de Lesbos. 

Ao render esta augusta bomenagem a scentelba sa- 
grada de Sapho, mal sabia Mytelene que assentava tam- 
bem o pedestal de sua immortalidade, que evitava por 
essa forma o esquecimenlo dos vindouros, que esca- 
pava a fouce destruidora do tempo, e salvava-se das 
contingencias physicas do globo; pois, ainda que num 
dia de azedurae as vagas furiosas do mar venham a car- 
regal-a para as profundezas do oceano, jamais o mappa- 
mundo deixara de apontar no marEgeo: Eis alii a pa- 
tria da immortal Sapho. 

Alem de Lesbos, tambem honrara a memoria d'esta 
illustre poetisa a Sicilia, que Ihe elevou uma sum- 
ptuosa estalua, para que as geragoes futuras soubessem 
que por alii passara a maravilha do tempo, a decima 
musa, que na Grecia se chamara—Sapho de Mytelene. 

Se agora nos pergunlarem: que monumentos poeti- 
8 
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cos deixou este sublime genio para atteslar a sua im- 
mortalidade? Respondemos, com a historia na mao, 
quc foram nao menos de nove o precioso legado, os 
quaes mereceram todos os mais honrosos elogios dos 
mais celebres architectos, como: Socrates, Aristoteles, 
Platao, Plutarcho, Atheneo, Denis de Halycarnasso e 
Longino; porem de todo esse immenso thesouro o 
tempo apenas nos concedeu a gloria de possuirmos al- 
guns fragmentos, que se acham disperses pelos diffe- 
rentes hisloriographos: um hymno em louvor de Venus, 
e uma ode dirigida a uma senhora, que nos e cilada, 
com especial men?ao, por Longino no sou Tractado do 
sublime, traduzida por Boileau Despreaux, imitada de- 
pois pelo abbade Dellile. Esta ode acha-se em versos 
saphicos, assim chamados por este rbythmo ter sido in- 
ventado pela poelisa immortal. 

Antes, porem, de darmos a conhecer esta preciosa 
perola de seu genio, permilla-se-nos que fafaraos men- 
fao de algumas raaximas profundas, que revelam bem 
o seu grande genio, o seu espirilo e o seu ardeote 
amor pela virtude, pelo bello e por tudo quanto ha de 
grande. 

0 ardenle Alceo, o famoso poeta lyrico e inimigo 
terrivel da tyrannia, a que ja tivemos occasiao de 
alludir, havia concebido uma ardentissima paixao pela 
divina Sapho; e num certo dia resolveu-se a mani- 
festar-lh'a da maneira seguinte: «Sapho, eu desejava 
fallar-vos; tinha muito que vos dizer; mas um nao 
sei que me retera a lingua e me faz subir o rubor as 
faces.» 

Sapho, percebendo a fonte do embarago, respondeu- 
Ihe: «Alceo, se a malicia nao habitasse em vossa lingua, 
se o vosso coragao tivesse o perfume da innocencia e 
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a continencia do sabio, estou certa que ella nao sentiria 
embaracos, nem a vossa fronte o rubor que manifest 
taes.» 

Em presenfa d'esta resposta, digna d'uma mulher 
que estava na altura de Sapho, retirou Alceo as suas 
pretencoes, levando esta bella lifao de moral. 

Agora vamos ver como esta illustre poetisa, que tao 
ealumniada tern sido, injustamente, pensava a respeito 
das riquezas e dos prazeres da vida: 

«Eu sinto amor pelos prazeres, mas nao raenos pela 
virlude, e julgo-me feliz, pois nada ha mais perigoso 
no mundo do que a riqueza sem elia. A verdadeira fe- 
licidade na terra, esta na sublime aUian^a da virtude 
com a riqueza.® 

For aqui se ve como Sapho, atraves da flor deliciosa 
do prazer innocente, tinha sempre em mira respirar os 
divinos perfumes da virlude, e quao funesta reputava 
a riqueza quando procurava divorciar-se d'elia. 

A experiencia do mundo social deu-lhe occasiao para 
dizer: cEsta pessoa e distineta pela sua figura, aquella 
pelas suas virludes: uma parece bella ao primeiro olhar, 
aquella nao o e raenos ao segundo.® 

uma verdadeira advertencia para aquelles que so 
miram os oulros atraves das apparencias; e uma ver- 
dadeira ligao para os inexperientes e enfatuados, que 
miram tudo superficialraente. E uma verdadeira dis- 
tincgao entre a belleza physica e a belleza moral; e a 
apparencia distinguindo-se da realidade; e a belleza 
eterna separando-se do contingente. 

Para mostrar a importancia do hymeneo e do quanto 
vale a mulher quando unida ao homem, eis como ella 
se exprime, por esta bella comparagao: «A mulher que 
tem um esposo para a proteger, e como a ilor que se 
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desvanece toda num jardim, onde nada tem a receiar 
da temeridade dos transeuntes.» 

Pelo contrario, a rnulher qua se acha entregue a si 
mesma, ella a compara as llores do campo, de que nin- 
guem faz caso e todos calcam aos pes.1 

Araanle do bello, da virtude, e da instrucfao, Sapho 
desejava que lodas as mullieres fossem culloras das 
letras, principalmente as que avultavam na sociedade 
pelas suas riquezas, pois essas estao mais no caso de 
o fazer. Vendo, porem, que muilas, orgulliosas do seu 
nascimenlo e de suas riquezas, de nada mais curavam, 
eis como ella as censura e Hies inspira o amor das le- 
tras e da poesia; 

«Depois de mortas, ninguem mais se lembrara de 
vos, 6 filhas de Lesbos. 

Nenhum vesligio de rossa passagem deixareis na 
terra; a posteridade desconbeceri completamente vos- 
sos nomes, porque nao quizesles respirar os perfumes 
das rosas de Fieri.2 

Vossas almas vaguearao sem gloria pelas solidoes 
tenebrosas de Hades, voltejando vergonhosamente em 
torno das sombras dos mais obscuros mortos.t 

Isto basta para dar a conhecer a grandeza e a ele- 
vacao do genio de Sapho. 

Agora passamos a dar a traducgao que podemos 
obter das nossas debeis forgas, traducfao, que, ainda 
que imperfeita, nao deixara talvez de dar uma idea do 

1 Vid. Hiatoire de la UtUrature Grecque, par Alexis Pierron. 2 Regiao da Macedonia, sobro a costa occidental do golpho Thermaico. Este nome vem do monte Pierio, onde a mythologia fazia a morada das Pierides, filhas de Piero, rei da Macedonia, 
que disputaram ds musas o pre90 do canto. 
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primor poetico, do clarao sublime que animou o ori- 
ginal. Eil-a: 

Feliz quem junto a ti, por ti suspira, E a doce luz d'esses teus olhos gosa; Ah! tua meiga expressao, e o teu sorriso Te eguala aos deoses! 
Quando te vejo, viva chamma eu sinto De veia em veia perpassar-me o seio; E, no transporte ethereo de minh'alma, Eu muda fico! 
Nada mais oiqo!... o meu olhar se turva; ,Nao mais respiro; que d'lirante sonho!... Ai! toda eu tremo e me perturbo toda; Adeus, eu morro!...1 

Por aqui se pode avaliar o dom maravilhoso, que a 
bella Sapho possuia, de desenhar sobre a tela da poesia 
a faisca ardenle que Ihe abrazava o peito. 

Quern, melhor do que ella, podera retratar as im- 
pressoes da belleza, as lavaredas do amor, as paixoes 
mais profundas, os quadros mais risonhos que a nalu- 
reza e o mundo nos offertam? Quem, com mais van- 
lagem, tinha o dom de manifestar a essencia mysteriosa 
d'alma, pintandb-a em quadros variados ao infinito, por 
meio do brilho deslumbrante da metaphora ou da su- 
blime hyperbole? 

Com effeito, tudo se aniraa, tudo se personifica ao 
sopro ardente e vivificador d'esta bella alma. 

Veja-se como, na ode que acabamos de citar, alii se 
sente eslremecer o peilo, turvarem-se os olhos, e a 

1 Isto 6 apenas a traduc^ao, de algumas estrophes, e nao a ode toda. Adiante damos uma traducQao feita por Filinto Elysio, que de certo sera preferivel 4 nossa, e com razao, pois Filinto «ra Filinto (Vid. pag. 126). 
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alma, num violento raplo, ser impellida pela torrenle 
impetuosa das poixoes ate perder-se na mais elevada 
regiao do mais delirante amor! 

Veja-se como o verso, ao correr todo agitado por 
entre a vehemencia desordenada do amor, vai cahir 
sempre, como enebriado, entre o matiz da idea e a 
doce harmonia. 

A alma mais fria nao pode resistir ao bello conjunclo 
das circumstancias imperiosas, violentas, naturaes, e 
lao felizes, com que ella sabe colorir os sens bellos as- 
sumptos, produzindo sempre, segundo a competente 
expressao de Longino, uma das fontes mais mysteriosas 
do sublime.1 

Na verdade, nao nos cangamos de o repetir: ninguem, 
an ler urn so verso d'esta maravilha grega, podera dei- 
xar de se impressinnar; ninguem. 0 que lentasse des- 
denhnr-lbe o sublime do pensamenlo, seria arrastado 
pela magia da forma. 0 rebelde de corafao nao poderia 
sel-o do ouvido. 

Tal era a singularidade d'esta musa tiro celebrada da 
antiguidade, reverenciada nos tempos modemos, a qual 
nem o prnprio Pindaro p6de mais tarde exceder, nem 
pela invenfao do rhythmo, nem pela dormra das grafas, 
nem pela delicadeza dos mais ternos e melancolicos 
sentiraenlos2. 

1 Apezar de o sr. F. Freire de Carvalho Dao se conformar com esta opiniao de Longino, — nos, respeitando muito o profundo saber e a competente auctoridade do illustre conego, nao dei- xamos de seguir a Longino, pois, al6m de ser grcgo e de puro gosto, estava mais no caso de avaliar se a ode de Sapho era su- blime— ou propriamente bella, como quer o sr. Carvalho. Vide Liqbes de poetica—Critica I Alter aria ou Metaphysica das bellas lettraSy pag. 49, por F. Freire de Carvalho. 1 Os que julgarem esaggerado o nosso dizer, queiram ver: Cours de litUrature frangaise, par Villemain. 
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A litteratura lamenta profundamente que o tempo 
nao tenha respeitado os livros d'este bello genio; e ella 
tem razao. Pois, quao grandioso nao scria o livro em 
que Sapho tivesse vasado toda a divindade de sua alma, 
toda a lava sublime que Ihe escaldava o estro poetico?.., 

Que superabundancia de vida! Que torrente de ideas 
e de nobres sentimentos deviam Jorrar d'aquella mys- 
teriosa alma?! 

Com que violencia Ihe havia de pulsar o ardente co^ 
ragao I 

Com que impetuosidade Ihe havia surgir a onda do 
sentimento ate debater-se no labio ardente e extinguir- 
se por fim em estrophes da mais celeste harmonia! 

Como aquelle bello rostodevia illuminar-se, naquelles 
momentos solemnes, em que ella, ao contacto do raio 
divino, a transbordar de enthusiasmo, fazia, talvez sem 
o saber, a apotheose da sua alma! 

Como devia parecer radiante, naquelle momento em 
que, depois de alcar as azas da inspiragao as regibes 
ethereas, se achava a sigillar com os deoses, e, como 
Psyche, tomar, das maos de Hebe, o copo doirado, 
para a longos tragos libar o nectar da immortalidade t 

Ah! tudo quanto existe de mais divino no corafao do 
homem, diz M.r"e de Stael, fica sepultado nas profundas 
e mysteriosas regioes da alma, por falta de expressao; 
e eu digo: ah! tudo quanto a humanidade tem revelado 
de mais sublime e divino acha-se occullo no cofre avaro 
e implacavel do passado!... 

Concluindo, diremos: ha dois mil quatrocenlos e oi- 
tenta e tres annos Sapho luctava, em Mytelene, contra 
as trevas, contra as invejas, contra as calumnias e ini- 
mizades, nao so dos homens positivos e egoislas, mas 
das mulhcres altivas e zelosas, que apenas assentavam 
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o pedestal de sua grandeza nas riquezas, isto e, no que 
perlence 4 terra e nella fica, sem se elevarem, um mo- 
mento sequer, no que ha de grande e iramorredoiro. 

0 que se dava entao com Sapho, d4-se ainda hoje, 
desgrafadamente, com D. Antonia Pusich, vulto ma- 
jestoso, cora^ao aberto, nobre e sympathico, poelisa su- 
blime, que a posteridade ha de fazer tomar assento, es- 
tamos certos, ao poetico lado da Stael franceza, nao so 
pelo seu talenlo, mas pela sua eloquencia e amor a li- 
berdade; e o que ainda hoje se da com D. Maria Ama- 
lia Vaz de Carvalho, a inspirada e tao sympathica au- 
clora do poema: Urn a primavera de mulher, e de ou- 
tras produccoes brilhantes, que tern enchido de admi- 
ra^ao os seus leitores, conquistando-lhe assim um logar 
mui distinclo entre as poetisas contemporaneas; e o 
que se da com D. Francisca Wood, romancisla distin- 
cta e de grande erudigao; e o que se da com D. Guio- 
mar Torrezao, dislincla escriptora lisbonense, alma 
delicada, cheia de talento e sedenla de luz; e o que 
se da com D. Marianna de Andrade, maviosa poetiza e 
auctora dos Murrnnrios do Sado; e o que se da com 
D. Maria Ribeiro, litterata dislincla e sublime drama- 
turga brasileira; e o que se da com D. Amelia Janny, 
rola plangente do Mondego, auctora da bella poesia — 
A Guerra, coragao expansive, sacerdotisa sublime, sera- 
pre de olhar attento para o fogo sagrado que se eleva 
no lemplo da liberdade e da civilisagao, anjo de paz, que 
annualmente se ergue, com sua fronle radiante de luz, 
na associafao dos artistas de Coimbra, para alii saudar 
os progresses sempre crescentes d'esta bella e ulil in- 
stituigao, cuja fundacao se deve ao ex."10 sr. coramen- 
dador Olympio Nicolau Ruy Fernades, ex-presidente e 
seu tao incanQavel protector e amigo; e o que se da 
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com muitas outras illustres senhoras, tanto de Portu- 
gal como do Brasil, quo desejam com afan elevar seu 
sexo ao cenaculo da luz. 

A lucta das trevas com a luz e pois antiga e bem 
antiga, mas nem por isso as heroinas do progresso de- 
vem desarainar. 

Lembrem-se, as que se sentirem esmoreeer um mo- 
mento ao pezo da cruz iniciadora, que e nas grandes 
luctas que o genio sobresae e se ennobrece; que e dos 
fracos — o esmoreeer, recuar e succumbir; dos fortes 
— avanfar, progredir e veneer a propria morte. Sim, 
a propria morte se pode veneer: sabeis como, 6 filhas 
da luz? 

£ desprezando invejas mesquinhas, abafando odios 
injustos, d vencendo deshonestas paixoes; e rendendo 
culto a verdade, a justiga, a bondade e a belleza; e ve- 
nerando todas as grandes ideas; e respeitando todos os 
nobres sentimentos; e adorando todos os progresses 
compativeis com a dignidade humana, todas as luzes, 
emfim, queforem conduzindoa humanidade paraaquelle 
ridente paraizo onde brilha o sol sem raancha, o sol do 
bem, do bello e da verdade. 

£ para la que caminhava a Sapho de Lesbos, e para 
IS que devem caminhar todas as Saphos do seculo xix, 
todas as Sands, todas as mulheres sublimes, todas as 
ricas organisaijoes feminis, que sentirem na fronte a 
chamma etherea do talento, e no corafao o perfume 
dos mais augustos sentimentos humanos. 
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IVOTAS 

A razao por que dizemoa Sapho de Mytelene.... 
(pag. 101). , 

Dizemos Sapho de Mytelene, em opposigao a uroa 
Sapho, tambera pertencente d ilha de Lesbos, mas nas- 
cida na cidade de Eresia, que vivera pelos annos 300 
antes de Christo, segundo se infere do triste aconte- 
cimento de Leucade, como adiante veremos. E a esta 
Sapho, que se tornara celebre pela sua formosura, que 
se devem attribuir o desgra9ado amor de Phaon e o 
salto de Leucade, e nao d sua illustre homonyma, como 
por muitos seculos se tem erroneamente jidgado. 

Como este erro se ache profundamente inveterado, 
raesrao entre os espiritos mais cultos, precisamos, em 
attenjao ao publico e para deseulpar a nossa ousadia, 
dar a razao por que omittimos dois factos tao impor- 
tantes, ao esbogarmos a vida da immortal poetisa de 
Lesbos. 

As questSes mais geraes, que se offerecem, relati- 
vamente d existencia de Sapho, sdo: 

Primeiro: houve uma sd, ou mais Saphos? 
Segundo: e, provada a existencia das duas, que d 

hoje questSo resolvida, para os que tiverem acompa- 
nhado os passes da sciencia archeologica, quaes sao 
os factos, que, real e conscienciosamente, se devem 
attribuir a uma e a outra? 

Eis os dois problemas a resolver em face da aucto- 
ridade, dos dados historicos e do raciocinio. Yejamol-os. 

A opiniao dos que affirmam a existencia d'uma sd 
Sapho, e insustentavel, apresentada hoje, apezar de 
Mr. Hardion e seus partidarios affirmarem o contra- 
rio. Para refutal a bastdra-nos oppor-lhe as auctorida- 
des antigas de Nymphis, de Suidas, de Atheneu e de 
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Eliano, que nos parece estarem mais no caso de saber 
se tinha havido mais d'uma Sapho. Ora, todos estes 
auctores discordam apenas em quanto aos factos per- 
tencentes a esta ou dquella Sapho; mas, no que diz 
respeito d sua existencia, estao todos de harmonia. 

Abandonemos pois esta questao, que morreu com- 
pletaraente com a descoberta das medalhas que o anno 
de 1822 forneeera d sciencia aroheologica. 

Passemos ao segundo problema, que e o mais me- 
lindroso. 

Os biographos antigos e modernos tern, geralmente, 
attribuido dois factos a Sapho de Mytelene, isto e: 
o seu cego amor por Phaon, e o salto de Leucade, con- 
sequencia fatal d'essa desgracada paixao. 

Este erro enraizou-se de tal forma, com o perpas- 
sar dos seculos, que ainda hoje, apezar das provas mais 
luminosas, serd difficil dissipal-o. 

As auctoridades seductoras de Ovidio e de Hora- 
cio, entre os romanos; as tao auctorisadas de Barthe- 
lemy, Villemain e Laraartine, entre os francezes; nao 
fallando de rauitas outras, que seria fastidioso enume- 
rar, tern concorrido para engrossar as tileiras e tornar 
estes factos como incontestaveis. Em opposigito, porem, 
a estas tao respeitaveis, deslumbrantes e sympathicas 
auctoridades, temos outras, de nao menos importancia 
e criterio, de nao menos valor e saber, attendendo ao 
tempo em que viveram, isto 6: Herodoto, Atheneo, An- 
tipatro, Eliano, etc.; e, alem d'estas valiosas auctori- 
dades, temos mais : temos provas materiaes, que sao, 
para assim dizer, um testemunho vivo, irrefutavel e 
profundamente eloquente, como veremos adiante. 

Herodoto, o pae da historia, ao tractar da vida de 
Sapho de Mytelene e de sua familia, nada, corapleta- 
mente nada, nos diz sobre a funesta paixao de Sapho 
pelo insensivel Phaon, nera do tragico fim de Leuca- 
de, com quanto em suas narragSes se apraza em des- 
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cer aos factoa mais ininuciosos. Ora, o silencio d'este 
illustre historiador, sobre factos de tanto vulto, e uma 
prova, negativa, d verdade, mas irrecusavel, poia nin- 
guem se lernbrard de nos objectar que este silencio 
proveio de ignorancia, de descuido, ou de md fe; por- 
tanto, o argumento baseado no silencio de Herodoto, 
neste caso, d uma prova, que ninguem de boa fe re- 
cusard admittir. 

Antipatro de Sidon, ao compor um epigrararaa so- 
bre o tumulo de Sapho, nao so guarda pleno silencio 
sobre o s'alto de Leucade, mas diz positivamente que 
ella morrera tranquillamente na terra de seu nasci- 
mento, onde Ihe tora erigido um sumptuoso monu- 
mento. ^99 >jaM 

Eete argumento, sendo negativo atd certo ponto, 
como o de Herodoto, jd diz mais: affirma positiva- 
mente que morrera tranquillamente em Lesbos: logo 
nao podia ser a victima de Leucade, nem tao pouoo 
a Sapbo de Mytelene, de quem procuramos arredar 
estes factos. Eis pois uma segunda prova. 

O erudito Nymphis, na sua viagem a Asia, diz: 
«Sapho de Eresia ama apaixonadamente Phaon.n 

Esta terceira prova nao precisa de commentarios, 
pois, bera clara e positivamente, defende a Sapho de 
que tractamos, isto e, a de Mytelene. 

Para corroborar estas auctoridades temos ainda a 
grande auctoridade de Strabao, que, ao indagar a 
origem do bizarro costume de afogar nas ondas de 
Leucade um desgra5ado amor, diz que nao encontrara 
testemunho mais antigo d'esse extravagante uso, con- 
sagrado pela religiao antiga, alem do poeta Menan- 
dro, que positivamente diz: «Sapho foi a primeira a 
dar o salto de Leucade.® Ora Menandro vivera entre 
os fins do IV seculo e come5o do m, antes de Christo. 
Logo a existencia de Sapho, que foi victima da pai- 
xao por Phaon, nao podia ser a de Mytelene, visto ja 
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ter-nos mostrado a auctoridade de Herodoto ella ter 
yivido pelo seculo v antes de Christo. 

D'aqni se conclue tambem, ou se explica a razao 
por qne Herodoto nao nos fallara do salto de Leuca- 
de, nem da paixao de Sapho por Phaon ; pois a de 
Mytelene nada tinha com isso, e a de Eresia ainda 
estava por nascer. 

AHm d'estas provas, baseadas na auctoridade dos 
mais eminentes historiadores antigos, temos moderna- 
mente provas raateriaes incontestaveis, que sao : duas 
medalhas achadas, uma na Sicilia, nas ruinas de Agri- 
gento, em 1822, publicada por Mr. Steinbuchel, di- 
rector do gabinete de Vienna; e a outra, na Grecia, 
no mesmo anno; as quaes conflrmam a distincjao que 
fizemos sobre a existencia de Sapho de Mytelene e 
de Eresia, e de que s6 esta ultima podia ser a amante 
de Phaon, a victima do seu amor. 

Se agora quizermos raciocinar urn momento sobre 
alguns factos da vida de Sapho de Mytelene, ainda 
encontraremos provas abundantes para dissipar as du- 
vidas dos mais eserupulosos; 

Basta recordar-nos de que Sapho, segundo o affirma 
Herodoto, censurara asperamente a cega e desorde- 
nada paixao de seu irmao pela formosa Rhodope, a 
corteza egypcia. Ora, era possivel que ella ousasse fa- 
zel-o, sendo amante de Phaon?!... 

Se Sapho fosse uma mulher de tao desordenada 
vida, corao a querem fazer certos biographos, era 
possivel que Alceo, sett contemporaneo, tao altivo e 
tao brioso, se Ihe dirigisse a raanifestar tao timida- 
mente seu amor?' 

E, concedendo por um momento essa anomalia, era 
presumivel que Sapho, sendo essa Sapho impura, Ihe 
respondesse com tanta nobreza e moralidade? 

' Alludimos aquclla tirnida mauifesta^ao de Alceo a Sapho, de que jn fallimos a paginas 114. 
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Todos esses factos pois, e muitos outros, que pode- 
riamos agrupar, provam d saciedade: que a Sapho de 
que tractamos nao foi a Sapho corteza, nao foi a amante 
de Phaon, nao foi a victima do salto de Leucade, nem 
essa belleza celebre de que falla Atheneo ; mas a Sapho 
pura, a Sapho nobre, elevada, instruida, majestosa, 
poetisa divina, que a posteridade abra^u carinhosa- 
mente contra seu peito, e os seculos proclamaram : 
Immortal. 

Isto d apenas a traduc§ao (pag. 117): 
Feliz quem, junto a ti, por ti suspira E as fallas te ouve, que o prazer Ihe entranham, Ye teu meigo sorriso deleitoso! Easa dita a dos Nuraes nao iguala. 
Sinto de veia em veia a subtil flamma Coar, quando te vejo, em todo o corpo; E no arroubo, em que esta alma se me prende, Busco a voz, busco a lingua; arnbas deixaram-me. 
Nuvem de confusao nos euleia os olhos, Ja nada escuto, languida esvane^o, Gelo e fogo me investe: eu tremo, eu morro; Quem nada seu possue, tudo arrisca, etc. 

(Traducgdo de Filinto Elysio.) 



CORINNA 





Corinna! qne de recordagoes nao desperta este poe- 
tico nomel... Quem, ao pronuncial-o, se nao lembrara 
logo da supposta Corinna de Ovidio 1, que Ihe occa- 
sionara o sen desterro para as inhospitas solidoes da 
Scythia? Quem, ao pronuncial-o, se nao lembrara da 
Corinna de M.1"6 de Stael, desde aquelle momento em 
que ella, com todo o seu genio, com todo o seu coragao 
e divina eloquencia, se apresenla coroada no Capitolio; 
desde aquelle momento brilhante e solemne em que 
ella canta: aLa gloire et le bonheur de ritaliel» ate 
ao seu ultimo canto, aquelle canto profundamente triste 
e commovedor, em que ella diz: "Souvenirs de 1'en- 
fance, adieu ! Vous, qui dans mes ecrits avez trouve des 
sentiments qui repondaient a votre ame, 6 mes amis, 
dans quelque lieu que vous soyez, adieu 1» 

Entretanto nenhuma d'essas e a Corinna de que va- 
mos tractar: nao; ella nao e franceza, nem italiana, 
nem romana,— e grega, que quer dizer — o ideal em 
todo o seu vivo esplendor. 

> Era Julia, filha de Augusto, o imperador romauo. 
9 
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Entre as flores brilhanles, que deeoram o esplendido 
jardim da poesia grega, Corinna e inquestionavelmente 
uma das que mais deslumbra e seduz o olhar do con- 
tempiador, ja pela elegancia e magnificencia das formas, 
ja pelo brilhanlismo das cbres, ja emfim pela suavidade 
dos seus perfumes poeticos. 

Ella e uma d'estas bellas heroinas, que, nao contentes 
de ja terem conquistado urn throno no imperio da bel- 
leza, quiz mais — quiz cingir a fronte com a grinalda 
immortal da poesia lyrica, conquistada por mais de uma 
vez nas ridenles planicies da lao celebrada Olympia. 

Divindade celeste pela scentelha sagrada que Ihe illu- 
minava a fronte augusta, anjo da terra pela belleza 
plastica; ella raerece e muilo, por este duplo titulo, a 
nossa humilde veneratjao. 

Antes, porem, de percorrermos as phases brilhanles 
que forraam o cyclo doirado da sua immortal existencia, 
permitla-se-nos um lance de olhos pelo solo em que ti- 
vera a gloria de nascer. 

Na Grecia, ao noroeste da patria de Pindaro, Thebas, 
achava-se antigamenle, quasi entre as fronteiras da At- 
tica e da Beocia, debrufada elegantemente, sobre o cimo 
d'uma piltoresca montanha, uma linda cidade, que re- 
clamava a altencao do viajante, nao so pela grandeza 
de suas casas, que se distinguiam pelos seus imponentes 
vestibulos, mas tambem pelo brilhante e variado colo- 
rido de suas pinluras, que Ihe davam uma apparencia 
assis agradayel. 

Aos pes corria-lhe, atraves de frescas sombras, de- 
screvendo graciosas espiraes, sobre uma planicie de 
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verdura e flores, o pequeno rio Tliermendon, que pelo 
estio se deslisava tao silenciosa e mansamenle, que as 
vezes parecia, pela sua apparente immobilidade, que, 
tendo perdido de todo as forfas, adormecera por fim 
aos ardores caniculares; outras vezes porem, no in- 
verno-, com a affluencia dos seus Iributarios, mudava 
de torn, e passava, nao mais como urn triste mendi- 
gante, mas opulento, rapido, arrogante e violento, como 
um desvairado conquistador, esbravejando mesmo, ao 
sope da montanha, como querendo abalar-lbe os funda- 
mentos e dar de chofre no seu leito com os pacificos 
habitantes. 

E a politica dos vencedores para com os vencidos; 
e o que fazem os fanfarroes politicos quando se aque- 
cem aos raios da prosperidade; fugindo porem, e bra- 
dando cobardemente ao menor sopro do mfortunio. 

Os babitantes d'esta cidade eram dotados de costumes 
simples, frugaes, amantes da juslifa, hospitaleiros e 
muito laboriosos na agricultura, arvore regada com o 
suor de seu rosto, d'onde liravam os pomos de oiro, e 
viam correr alegremente o Gedron da prosperidade 
entre as perolas da paz e os rubins do amor, o amor 
socegado e pastoril, que parecia convidal-os a fruir num 
pavilhao de azul as doQuras campestres e adorraecerem 
ao som d'um casto idyllio entre rosas de eterna prima- 
vera. 

Esta cidade era Tanagra. 
Foi alii que, pelos annos 500 antes de Ghristo, nas- 

cera a bella e immortal Corinn?. 
Descendia d'uma illustre familia, como descendem 

quasi todos os grandes vultos da Grecia, que tern sobre 
a mudez de seus tumulos o manto venerando dos se- 
culos. 



^~v», 
Sabe-se qne sen pae se chamava Acheledoro, e sua 

mae Pocracia. Narla mais. 
Bern cedo dera indicios do que mais tarde havia de 

ser, ja pela curiosidade e viveza. pelos primores do 
ingenho e galas da imaginacao que Hie (ransbnrdavam 
ao exprimir-se sobre os objectos mais simples, reves- 
lindo-os sempre dum luxo de imagens, d'um colorido 
e grafas lao aquilatadas, que faziam pasraar seus pro- 
genitores. 

Eslas disposicoes naturaes era*durtificadas pelos es- 
plendores d'uma natureza rica e Variada, que a con- 
vidava a assistir, de dia, a esse espmittBlo eterno, e 
sempre curioso, que se desdobrava desde bVorriso pu- 
dibundo da aurora, ale ao momenlo solemne em que 
o astro-rei da creagao atira com seu manto de purpura 
5s nuvens, e vai occultar sua fronte de fogo nas fim- 
brias doiradas do occidenle; de noile a magica illumi- 
nagao do lemplo auguslo de Deus para voar nas azas 
da phantasia por entre aquelles mysteriosos pavilhoes 

'de oiro, que semelham estagoes encantadas, que de es- 
pago a espago se acham disseminadas pelos paramos da 
immensidade, a fim de darem pousada amiga aos pe- 
regrinos, que da terra marchara com a fronte illumi- 
nada pelos esplendores da fe para a suspirada Jerusa- 
lem, a Jerusalem universal. 

As tendencias poelicas, que de dia a dia se revelavam 
ardentemcnle ao menor aceno, ao menor olhar de Co- 
rinna, estavam advertindo a seus paes que seria injuria, 
e urn ultraje aos deoses, o nao curarem da educagao 
de tao nobre e maravilhoso ingenho, que a natureza 
nao concedera de certo para ficar inulilmenle obscure- 
cido e sepultado entre as agrestes montanhas de Tanagra. 

Sob o peso d'estas consideragoes o pae de Corinna 
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volve os olhos era roda de si para ver quern seria a 
preceptora, que devesse toraar a raissao de velar por 
esle tao raro thesouro. 

Felizmente, existia entao, poraquelles tempos, uma 
illustre mulher grega, ja celebro como poelisa, que 
havia inaugurado uma eschola de poesia e musica para 
ambos os sexos que desejassem cultivar e deseuvolver 
nstes dons maravilhosos. 

Esla mulher — era a illustre Myrthes d'Anthdon. 
Foi aos cuidados d'esta illustre poetisa que Achele- 

doro confiara Gorinna, que desde logo soube inspirar 
a sua mestra a mais viva sympalhia pela doQura e ame- 
nidade de sen caracler, fazendo-lhe ao mesmo tempo 
conceber as mais lisongeiras esperanfas pelo brdbode 
sua eslrella poetica, que tao visivelmente Ihe scintillava 
na curva harmoniosa de sua bella fronte. 

Foi alii, naquella mesma eschola, que algum tempo 
depois apparecera o grande e fogoso I'indaro, para re- 
ceber as ligoes da illustre Myrthes. 

0 amor,,que desde logo annuqciou este glorificador 
dos heroes e semi-deoses, de cultivar ardentemente, ao 
som mavioso da lyra, o seu genio poelico, a viveza e 
arrojo de suas ideas, os rasgos brilhantes e eloquentes, 
que proferia, sempre adurnados das mais variadas flores 
poeticas; a lendencia para o maravilhoso, que quasi 
sempre se revela nos grandes genios; aquelle olhar, 
que se transmudava com a rapidez do pensamento, pas- 
sando do mais sereno e raodeslo repouso para os ar- 
dentes e convulsivos movimentos de enthusiasmo, fi- 
tando em cheio o astro deslumbrante da sua gloria 
quando o via surgir por enlre os esplendores da espe- 
ranga, como a aguia, ao romper da manba, antes de 
•algar seu voo altivo dos pincaros mais elevados, fita 
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com olhar sereno o sol radiante do universo: tudo isto 
foram valiosos titulos para conquistar a sympalhia e ad- 
miracao de Corinna, quo desde logo concedera ao sea 
illustre condiscipulo todas as allencoes e amabilidades 
que comporlava a delicada jerarcliia de seu sexo b 

0 lago da idea e do senlimento poetico. ligou desde 
logo estes dois heroes, que mais tarde haviam de vir 
a disputar ardentemente os iouros da gloria nos esladios 
da famosa Olympia. 

Em quanto, porem, nao chegava esse dia glorioso, 
que o veo do porvir occultava, Corinna manifestava 
sempre a mais viva admirafao ao talenlo de Pindaro, 
fazendo lao alta idea do seu merecimento, que chegou 
a censurar sua propria meslra, por ousar disputar a 
palma da victoria a este collossal poeta. 

Enlretanto, ella que assim pensava, ate alii, de sua 
meslra, veio mais tarde a formar uma tao alta opinlao 
de seu proprio genio, que nao lemeu imitar a nobre 
ousadia de Myrthes, com a dilTerenca — que aquella 
pagara bera caro a sua lemeridade, pois fora vencida; 
em quanto que a bella Corinna triumphara sempre de 
seu rival, alcangando os louros da victoria em lodos os 
certames poelicos. 

A coroa d'este brilhante successo, contra um rival 
tao gigantesco, den tal animosidade, de abi em dianle, 
a Corinna, que jiimais o tilanico arrojo do famoso Pin- 
daro pode, com a flamraa deslumbranle de seu genio, 
arrancar-lhe a palma da victoria. 

Entretanto, a tenaz irrilabilidade de Pindaro nao Ihe 
consentia ficar vencido por uma mulber, embora essa 

1 Com quanto, segundo o dizer de M,m# de Stael a Napoleao iy, «o genio nao tenha sexo.* 



mulher se chamasse Corinna; por isfo provocava-a 
sempre orgulhosamente para diversos certames poeti- 
cos, que se davam nos ditlerentes jogos Olympiccs, Py- 
thicos, Nemeos e Isthmicos, instituidos e consagrados 
pelos gregos aos seus deoses; porem em todos elles 
Pindaro ficava sempre vencido. 

Cinco vezes travara elle ardente lucla com tal rival, 
e em todas cinco o brado jubiloso da victoria resoara 
sempre : Viva Corinna ! 

No emtanlo, apezar d'estas cruas decepgoes, Pindaro 
saia vencido por entre as mullidoes, mas nao curvado, 
nem cabisbaixo. 0 sen olhar, ao passar atraves d'aquelle 
povo delirante e ebrio de glorias, nao era o olhar ti- 
mido e desorientado de pygmen. mas o de altivo e nobre 
leao. Seus cabellos fluctuavam ao vento da derrota, 
como se houvessem sahido do bafejo glorioso d'um 
combate. 

Um nao sei que Ihe dizia interiormente que elle, 
apezar de vencido, era superior a sua rival. 

Este presentimenlo do genio, esle olhar lurainoso, 
este aviso interior, este clarao vivo e prophetico, que 
se revela no sanctuario da alma aos-grandes homens, 
nas mais duras provagoes da vida, dava-lhe tanta au- 
dacia, tanto valor, um tal ar de superioridade e de no- 
bre elevagao, que o fazia desprezar e arrostar todos os 
malignos dicterios e obstaculos que se Ihe oppunham 
para chegar ao seu completo triumpho. 

E nao se enganavn, nem o seu genio Ihe menlia: — 
mentiam-lhe os homens, mentiam-lhe as invejas rasteiras 
de todos os tempos, que andam em guerra surda e 
odienta contra quem procura subir ao pantheon da glo- 
ria, elevado pela honra, pelo trabalho e pela nobre in- 
dependencia. 
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Enlrelanto, Pimlaro nao podia dissimular o seu des- 
|)eito ao lerabrar-se das suas derrolas poelicas; por isso, 
num d'estes momentos, por assim tlizer involuntarios, 
elle vinga-se em sugillar os seus juizes, laxando os de 
estolidos e iniquos; desabafa-se em disparar as mais 
virulenlas sellas contra Gorinna; sacode uma cbusma 
de epigrammas sobre a cabefa inepta do povo, e, lan- 
gaiulo depois um olhar de desprezo sobre todas as in- 
vejas — volta i sua cara Thebas, para alii embucar-se 
na sua querida solidao, apurar as suas bellas compo- 
sifbes, conceber outras, e assim, curando de aperfei- 
foar todos os seus trabalhos, esperava convulsivaraente 
por aquelle momenlo solemne, por aquelle momento 
supremo, que devia fazel-o subir ao pinaculo da gloria, 
e dar-lhe a plena immorlalidade. 

Qual seria, porera, a razao por que um poela lao 
grande e sublime, como Pindaro, se deixava assim ven- 
eer por Gorinna? 

Eis a pergunta, que ja em seu tempo se fazia e que 
ainda hoje todos repetimos. 

Segundo Pausanias, Gorinna devia aquelles trium- 
phos ao uso que fazia do dialeclo Eolico, que muito de 
proposilo empregava nas suas bellas composigoes, por 
ser mais facilmente entendido das multidoes, que se 
acercavam dos jogos e festas populares; em quanto que 
o do seu rival, Pindaro, era Dorico, isto e, muito me- 
nos accessivel ao intellectual desenvolvimento popular. 

.Mas, alem d'esla grande vantagem, Gorinna tinha 
outras mais irresistiveis, que a deviam fazer exalgar, 
ainda mesrao que muito inferior fosse o seu genio poe- 



137 

tico: era a sua belleza, eram as suas gragas, eram, em- 
fim, Squella dogura no olhar, aquella molleza na voz, 
aquelle todo harmonioso e inexprimivel, que a devia 
fazer brilliar aos olhos de sens juizes como^ uma ra- 
diante divindade. 

Pindaro possuia a linguagem dos deoses,— Corinna 
a dos mortaes; —elle fazia-se entender dos heroes,— 
ella d'uns e outros. 

Elle, em fim, era homem, em quanto que ella tinha 
nas suas maos o llialisman que fez desapparecerTroia, 
atirar com Sansao is garras dos philisteos e entregar 
a cabega de Holofernes as delicadas maos da Formosa 
Judith. 

Eis o segredo principal de suas victorias. 
Longe estamos, porem, repeiimo-Io, de suppor que 

fosse este o seu uqico condao, pois ella devia realmente 
ter muito merecimento, como poetisa; mas queremos 
significar com isto que o dom fatal da belleza, como 
Ihe chama Byron, aquelle dom que immortalisou He- 
lena, Dallila, Judith, Esther, Lais e Phryue, devia fazer 
pender muito a balanga dos juizes para o seu completo 
triumpho. 

Vejamos agora o logar da sua predilecgao. 
Corinna residia, ordinariamente, em Thebas, na fa- 

mosa capital da Beocia, onde os monumentos mais tra- 
dicionaes e historicos se accumulavam por meio dos 
mais frisantes contrastes, como para nos fazer recordar, 
d'um lado o seu fundador, Cadmo, conduzindo da Phe- 
nicia em uma das maos a luz do espirito com o alpha- 
beto — na outra, a cornocopia da riqueza e prosperi- 
dade com o commercio e a agricultura. 
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D'oulro lado, porem, o que vemos? 
E o desgracado Laio catiindo aos golpes fataes de 

Oedipo, para se cumprir o terrivel vaticinio do oraculo, 
e a astucia enigmatica da Esphinge, vencida a final; e 
o horrivel inceslo de Jocasta consummando-se; sao, em 
Dm, os monslruosos fruclos de Eteocles e Polynice lan- 
gando as labaredas da desli uiQao sobre a opulenta The- 
bas, labaredas, que s6 se extinguiram com a effusao 
sanguinaria dos famosos epigonos. 

Ainda mais: d'um lado, vemos os muros de Thebas 
levantarem-se aos cantos barmoniosos de Amphiao; 
d'oulro, vemos esses mesmos muros cahindo e nive- 
lando-se ao po da terra, ao sopro violento e impetuoso 
de Alexandre. 

Mas, deixando estes contrastes desanimadores, que 
nos fazem ver o nada do mundo, lancemos os olhos 
para Idrad'aquellesdesgracados muros, e vejamos como 
nas paginas immortaes da bistoria apparecem alii mui 
vivos os nomes brilhantes de Leuclres, de I'latea, de 
Choronea, de Ascra, de Thespies. de Anthdon e o do 
Hellicon, que nos fazem logo lembrar as celebridades 
que se Ihes associam, islo e — Epaminondas, Mardonio, 
Filippe de Macedonia, Plutarcho, Hesiodo, Phryne, Myr- 
thes, e emDm a corje immortal das Musas, aonde, se- 
gundo o poelico e brilhante dizer de Eugenic Pelletan, 
Hesiodo fora apprender da propria bocca das Musas as 
suas graciosas e encanladoras fabulas. 

Era alii, dentro d'aquelles muros lao ricos de tradi- 
Coes, e cercado de opulencias historicas, que se acha- 
vam encerrados os dois rivaes — Corinna e Pindaro. 

Era alii que elles entreteciam a coroa virente da 
immorlalidade; e d'alli que elles, embalados em doi- 
rados sonhos, langavam os olhos para a formosa Olym- 
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pia, e esperavara ;inciosos por aquelle dia glorioso, por 
aquelle momento de delirante jubilo, em que suas 
frontes olympicas deviam ser coroadas aos applauses 
phreneticos d'aquelle povo sedento de gloria e imtnor- 
talidade. 

Na verdade, quando se considera, aiuda hoje, atraves 
de tantos seculos, o amor da gloria entre os gregos; 
quando se nos afigura a brilhante cidade de Olympia 
majeslosamenle assentada na raargem direita do amo- 
roso Alpheo i, mui proxima do monle Saturno, pare- 
cendo sorrir-se desvanecida pela decoracao dos mais 
sumptuosos templos, como os de Jupiter Olympico, do 
Juno, do Senado, do tbeatro, das bellas e innumeraveis 
estatuas de bronze e de marmoro para representar os 
deoses e eternisar os heroes; os seus bosques sagrados, 
exhalando os perfumes da immorlalidade, os seus im- 
mensos Ihesouros, os tropheos que por toda a parte se 
elevavam, os carros de triumpho cruzando d'um a outro 
lado, as coroas, as grinaldas e os festoes, tlucluando 
ao sopro balsamico da mais viva alegria; as ondas mo- 
vedicas dos mais longinquos povos, abordando aquellas 
ridentes planicies, ja por mar, ja por terra, todas ra- 
dianles de anciedade por assistir a primeira solemni- 
dade da Grecia; — os carros dourados, dos reis e prin- 
cipes mais opulentos, cruzando e voando pela planicie; 
o relinchar altivo dos ginetes, que fremem de im- 
paciencia por attingir o termo a que se dirigem; quando 

1 Este epitheto nao 6 infundado; pois, segundo a mythologia,. o deos d'este rio enamorara-se tanto de Arethusa, nympha da Elida, certo dia em que el la fora banhar-se em suas crystal- Unas aguas, que, para fugir A sua amorosa persegui^ao, vira-se obrigada a implorar o soccorro de Diana, que a transformara em fonte. O Alpheo correu logo a misturar suas aguas com as de Arethusa. 
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consideramos tudo isto, nao podemos deixar dedizer: 
— alii que se achava o esplendor e a vidal 

Se depois vollarmos os olhos para os estadios, e qui- 
zermos ver:— aqui o logar privilegiado dosjuizes e pre- 
sidentes dos jogos; alii a corporafao esplendida de sa- 
cerdotisas de um certo templo, que, com uma excepgao 
ao seu sexo, tinham a prerogativa de assistir a estas 
solemnidades; — alem as longas e espessas fileiras dos 
innumeraveis espectadores, onde se acham, nao so os 
plebeos, mas numerosos reis, que, nao contenles das 
magnificencias reaes, alii iam lambem dispular ao lado 
do plebeo outra corda mais gloriosa — a coroa da im- 
mortalidade; — mais alem os albletas, ja preludiando o 
combate, entrelacando-se de parte a parte como ser- 
penles, e medindo-se reciprocamente d'alto a baixo, 
como querendo tirar indicios de qual d'elles seria o 
vencedor;—e, assim de seguida, ver os mais sum- 
ptuosos carros e soberbos cavallos enfileirados e espe- 
rando soffregos o momento que deve fazel-os entrar na 
liga; — ouvir de repente resoar nos ares o clarim, e 
vel-os logo avanfar e partir com a velocidade da flecha, 
deixando apos de si espessas nuvens de poeira; ouvir 
depois, ao som de estrepilosas palmas, o nome do vi- 
ctoriado; quando nisto consideramos, nao podemos dei- 
xar de exclamar: 

E alii que se achava a forfa e a gloria! 
Se, depois, considerarmos os applauses e as sauda- 

<;oes, que como nuvens de flores caiara sobre as Ironies 
dos athlelas; como o filho obscuro da mais solitaria 
idea ia sentar-se na galeria dos heroes; ver percorrer 
seu nome, ate enlao sem significaQao, nas aureas azas 
da fama, ullrapassando os mais longinquos pontos da 
Grecia; depois, chegar ao ultimo dia da solemne festi- 
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vidade, ver aberto de par em par o templo augusto da 
gloria, para nelle entrar de fronte erguida, e la receber 
a coroa da immortalidade, ao som dos magicos hymnos 
da Victoria; depois, sair por entre uma mullidao de ap- 
plausos; ver as coroas de tlores espargidas sob seus 
pes, receber os abracos de regosijo e de sympathia, as 
lagrimas esponlaneas, filhas do mais ardente enthusiasmo 
de seus paes, de Iseus parentes e amigos; ver a nalu- 
reza a estender o manto azulado de seu esplendido ceo, 
o zephyro estremecendo amorosamente a folliagem dos 
bosques sagrados com o seu doce e perfumado bafejo; 
senlir o brilho esplendido do sol a animar com o seu 
olbar de fogo aquella atmosphera jubilosa; lodos os dif- 
rentes orgaos da ereaQao alii reunidos, como para num 
mysterioso coro manifestarem e renderem suas homena- 
gens aquellesberoesinebriadosdetanta gloria: eis, alem 
da vida e da forga, do espiendor eda gloria, — alguma 
cousa de mais terno, de mais grande e de mais divino: 

E o abrago de admiragao na terra, — e o beijo da 
immortalidade no ceo da historia. 

Mas, no meio d'aquelle paraizo de celebridades, nao 
eram so as conquistas da materia que alii se obtinham: 
nao; o espirito tambem linha uma grande esphera re- 
servada para estender e ostentar as suas brilhantes e 
mysteriosas manifestagoes. 

E alii que urn poela como Pindaro, e uma poetisa 
como Corinna, podiam subir ao capitolio da gloria, e, 
langando mao da lyra, enloar, ao som de harmoniosos 
hymnos, as odes divinas, que deviam celcbrar a omni- 
potencia dos deoses e louvar os feitos dos heroes. 
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E alii que elles porliam encontrar todos os eleraentos 
■vivos de suas grandes composifoes, que, assimillados e 
convertidos em substancia propria, dao, ao contacto do 
raio fecundoda inspiragao, esses sublimes cantos, esses 
modelos immortaes, que passam incolurnes atraves dos 
seculos, e despertam sempre a admiragao da mais re- 
mola prosperidade. 

E alii que um pintor como Apelles, urn esculptor 
como Phidias, um philosopho como Pythagoras e Platao, 
urn historiador como Xenophonte e Thucydides, todos 
os genios, todos os artistas, lodas asintelligencias numa 
palavra, podiam encontrar um manancial inesgotavel, 
um oceano vivo dos mais variados modelos para formar 
o ideal de suas composicoes artislicas. 

Alii havia logar para todos que amassem o trabalho 
e sonhassem com a gloria. 

Por isso todos alii accorriam avidamente, desde o 
simples plebeo ate ao mais poderoso rei; e poc bem 
pagos e felizes se julgavam quando la recebiam um 
louro, um aperto de mao, um simples olhar d'aquella 
majeslosa raultidao. 

Na verdade, quando vemos o grande Themistocles, 
depois da batalha de Salamina, ja coroado pela mais 
briihante victoria, apparecer nosjogos olympicos, e alii, 
depois de ser abafado pelos applauses da multidao, 
confessar que era o dia mais feliz da sua vida; quando 
Pythagoras, Platao, e outros illustres philosophos, nao 
desdenhavam aquellas saudagoes; quando vemos um 
sabio como Chilon e Diagoras de Rhodes, raorrerem ao 
peso do praser que sentiram de verem seus filhos co- 
roados naquelles famosos jogos; quando se nos aponta 
a cabeca do athleta Cleomedes, desvairado, completa- 
mente doido, por se ver privado da coroa triumphal, 
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(jue esperava obter numa d'aquellas luctas immortaes: 
bem se pode avaliar e comprehender qual a grande in- 
fluencia, o grande estimulo, que exercia sobre o povo 
grego esta tao celebre instituifao, e qnantos esforfos 
e sacrificios eram empregados para attingir ao ideal, 
tanto nas bellas letras corao nas sciencias e artes. 

Depois d'esta longa digressao sobre os jogos olym- 
picos, que se nos perdoara, pois nao podemos resistir 
ao desejo de escrever duas linhas ao tocar nesta tao sin- 
gular instituicao, diremos que foi alii, ante o povo mais 
celebre da terra, que a bella Corinna teve a gloria, 
como ja dissemos, de veneer nos cerlames poeticos ao 
famoso Pindaro. 

£ d'alli que ella muitas vezes regressava para a sua 
Tanagra ou para Thebas, involta no sen manto de pur- 
pura, sobre o carro triumphal, com a fronte engrinal- 
dada pelos louros da victoria e o olhar perdido na im- 
mensidade do ceo. 

E alii que ella viu, por mais de uma vez, coroados 
todos os seus esforgos titanicos para veneer o athleta 
da poesia grega, — tornando-se assim a admirafao pas- 
mosa de seus contemporaneos e a eterna veneracao dos 
seculos. 

E assim que vivera, por muito tempo, de triumpho 
em triumpho, de gloria em gloria, esta fdha predilecta 
do Parnaso grego, ate aos seus ultimos momentos, que, 
com quanlo nao saibamos quando terminaram, nem 
como, presumimos todavia que fossem sempre bafejados 
pela suave brisa da prosperidade e visse o ultimo raio 
do sol da vida despedir-se serenamente, atraves dos 
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frondosos piatanos e dos loureiros-rosas, voando numa 
estrophe embalsamada dos seus divinos cantos para a 
regiao aureo-azul dos immortaes. 

Logo depois de sua morte Ihe fora erigido um lu- 
mulo no logar mais elevado de Tanagra. 

Sen retrato achava-se no gymnasio, representando-a 
com uma grinalda na cabefa, que symbolisava os pre- 
mios alcarifados contra Pindaro. 

De suas obras, infelizmente, apenas nos restam al- 
guns fragmentos poelicos, que se podem apreciar na 
bibliotheca grega de Fabricio. 

Pindaro consultava Corinna, e aproveitara muitas das • 
suas judiciosas observacoes, tanto no traco de suas com- 
posifoes arlislicas, como no,emprego dos epithetos e 
ficfoes poeticas. 

Conta-se que certo dia, tendo sabido d'ella que a 
poesia se devia enriquecer e ornar de ficfoes fabulosas, 
comefara logo uma composicao poelica por esla forma: 
«Devo eu cantar o rio Ismenus, a nympha Melia, Cadmo, 
Hercules, Baccbo, etc.?» Estes nomes eram acompa- 
nbados de pomposos epithetos. 

Corinna, ao ver este excesso de adornos fabulosos, 
volla-se para elle, e diz-lhe sorrindo: «V6s pegaes num 
sacco de graos para semear uma porfao de terra; mas, 
em logar de os irdes semeando paulatinamente com a 
vossa mao, Ihe abris de todo em todo a bocca, e deixaes 
repentinamente esvasiar-se 

Esta observafao serve ainda hoje para muila gente; 
e eu mesmo a recebo como uma lifao, que desejarei 
aproveitar no futuro, se ja nao a tenho aproveilado no 
presente.... 

1 Vid. 1'Abb. Bartb61emy, Voyage du Jeune Anacharsis en Grr.cc. t. 2.° 
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Corinna era dotada d'um tacto e gosto apuradissimo, 
attribulo peculiar do seu sexo. 

Os seus escriptos deviam ter um cunho primoroso, 
deviam reflectir aquelle aereo e inexprimivel senti- 
mento, aquelle divino dizer, que nos faz sentir todas 
as mysteriosas emogoes, que desabrocham no jardim 
d'alma ao sopro malinal da vida e entrever as delicias 
celestiaes, que brincam pela Candida fronte dos che- 
rubins, quando como borboletas d'oiro esvoaQam pelos 
calices azues que perfumam os poeticos Elysios dos 
gregos. 

Ella era muito amavel, muito bella, muito instruida; 
tinha gosto delicado, genio audaz e perseverante; tinha 
amor ao Irabalho; — sentia enthusiasmo pelos grandes 
primores da natureza e da arte;—adorava os deoscs 
sem supersticao; — sonhava com a gloria, e por isso ella 
passou a posteridade, e olha d'alli, radiante de immor- 
talidade, a passagera de todos os seculos. 

10 
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Na Jonia, sobre as deliciosas margens occidentaes 
da Caria, banhadas docemente pelas ondas azues do 
mar Egeo, existia outr'ora radiantemente assentada uma 
cidade, notavel—■ pela supremacia da sua politica sobre 
toda a confederafao jonica; pela riqueza de seu com- 
mercio, que se eslendia ate ao Mediterraneo; pela mul- 
tiplicidade de suas colonias, que, no dizer de Plinio, 
foram nao menos ije oitenta, que semearam a idea da 
civilisafao, desde o Hellesponto ate o Ponto-Euxino; 
pela magnificencia e sumptuosidade de seus templos, 
onde os primores d'arte brilhavam era todo o seu es- 
plendor; pela industria e perfeicao de seusestofos; pelo 
fulgor de suas purpuras, que deslumbravam as da pro- 
pria Tyro; por lodos os embellezamentos, em fim, que 
attestam a civilisaQao de urn povo: foi esta cidade a do- 
nairosa Milelo «a Alhenas da Jonia, a morada da opu- 
lencia, das luzes e dos prazeres,» phrases estas que, 
no nosso humilde pensar, exprimem synthetica e ad- 
miravelmente a phj'sionomia da elegante fada do Oriente. 

1 Vid. Abb. Barth^lemy — Voyage du Jeune Anacharsie en Grece, etc., t. 3.° 
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Mas nao ficam ainda aqui os esplendores d'este rico 
centro: nao; ao lado dos primores arlislicos, a natu- 
reza, a amante nalureza, tambem quiz depoc-lhe aos 
pes as mais ricas joias, os mais seduclores talismans, 
entre osquaesrealgava brilhantemente o amoroso Mean- 
dro, rio mui celebrado pelos illustres Plinio, Plularcho, 
e especialmente pelo Anacreonte romano, Ovidio, que, 
no agudo dizer de Bayle confessa nada ter visto de 
mais lindo, de mais poelico; nada sobre este assumpto 
ha que, ao lado do colorido, ostente tanta elegancia e 
brilho, como a pintura, que nas suas Metamorphoses 
nos faz o poela romano, para nos dar a conhecer a sin- 
gularidade d'este rio. 

Esta singularidade provinha das sinuosidades que 
formava, parecendo reproduzir todas as lelras do al- 
phabeto grego, desde a sua nascente na Phrvgia ale as 
cidades de Prieno e Heraclea, entre as quaes vinha, 
como fatigado do longo curso, descangar em o leito de 
saphira do mar icariano. 

Nelle admirava-se tambem, alem da limpidez e trans- 
parencia de suas aguas, a belleza dos cysnes, que alii 
garbosamente deslisavam, ora altivos de sua nivea plu- 
magem, que graciosamente se Ihes espelhava na crys- 
tallina onda ; ora espreguigando-se indolentemente pelas 
floridas margens, ora deixando-se erabalar docemente a 
tona vagarosa da corrente, onde a tepida brisa vinha, 
com amorosa sollicitude, bafejal-os de perfumes e lan- 
gal-os numa doce e voluptuosa embriaguez. 

Se considerarmos agora os variadissimos quadros 
d'este magico paiz, as suas graciosas collinas, contor- 
nadas de elegantes e vigosos arvoredos, os seus ricos. 

• Vid. Dictionnaire historique et critique de Bayle. 
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■valles, as suas campinas esmaltadas de ridentes flores 
e crystallinas aguas; se a visla, nao contente d'esta aca- 
nhada paizagem, quizer abranger um horisonte mais 
amplo e majestoso, avance para a foz do Meandro, suba 
o primeiro ponto culminante que enconlrar, e d'abi vera 
abysmar-se o olhar, e perder-se a phanlasia entre as 
inagicas ondulagoes do mar e as vaporosas reverbera- 
?oes da luz. 

E d'abi que poderemos eslender a vista ao longe, e, 
fixando-a atlentamente, pergunlar: que pontos indecisos 
sao aquelles, que alem, mais alem, se vao destacando 
pouco a pouco do manto azul que involve o mar em 
dias de bonanga?—Sao as Sporadas, que dao as raaos 
as Cycladas. 

E o Oriente a communicar-se com o Occidente. E 
Mileto a passar-se para Athenas. Sao pavilhoes de es- 
meralda que flucluam em campinas de crystal. Sao for- 
mosos oasis que surgem, como por encanto, da perfu- 
mada onda, redinados sobre seu throno de verdura, 
com a fronte cingida de violetas, as maos cheias de 
fructos, os pes sobre tapetes de rubins, que, ao trans- 
formar num lengo de cambraia a primeira nuvem que 
desponta no horisonte, parecem com elle acenar para 
os navegantes em calmaria, e dizer-lhes: Vinde, filhos 
do mar, que aqui ha pavilhoes encantados para o abri- 
go, leito de flores para o descango, sombras de lou- 
reiros-rosas para o goso, perfumes e harmonias para 
os sonhos. 

Considere-se agora o balsamico do ar a impregnar-se 
por todos os poros da epiderrae; bebam-se pelo pensa- 
mento na taga dourada da luz celeste os ultimos raios 
que o rei da creagao despede alii, atraves d'ura manto 
de purpura; considerem-se, sonhem-se todos esles ele- 
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mentos vitaes, qne em mysterioso silencio convergera 
na mais doce harmonia para dar a existencia toda a sua 
plenitude: e ver-se-ha que a vida, com o seu corlejo 
de graQas, de bellezas e de espirito, devia alii reinar em 
profusao, e dar aos jonios uma tendencia para o goso 
e para a volupia, que s6 elles sabiam desfruclar debaixo 
do seu esplendido ceo. 

fi alii que poderiamos dizer como o joven Novalis"1 

«que o ar era um nectar delicioso, uma bebida refri- 
gerante para acalmar os ardores do estio; as estrellas, 
i'achos brilhantes, que pendiam da azulada abobada para 
illuminar e presidir as danijas e festins da noite; os ani- 
maes, as plantas, as (lores, os vergeis, apenas magni- 
ficas provisoes d'um esplendido repasto; toda a nalu- 
reza, emfim, para esses convivas da existencia, um thea- 
tro deslumbrante, onde as mais ricas e voluptuosas 
festas se renovam constantemente.D 

Foi nesta luxuosa cidade de Mileto, nestc jardim da 
beileza, que desabrochou, ao sorriso perfumado d'um 
raio oriental, a vida d'essa mulher, que mais tarde ba- 
vin de representar o mais brilhante papel a que se podia 
aspirar entao entre um povo tao singular como foi o 
Atheniense. 

Esta mulher foi Aspasia, a illustre Aspasia, estrella 
luminosa, que do oriente voou, radiante de luz e de 
gragas, para revelar a favorita de Minerva o segredo da 
polilica, a magia da eloquencia, o encanto da palavra, 
por meio da sua doce e harmoniosa lingua. 

E d'esta nova Juno, e d'esta maravilhosa existencia, 
que os mais habeis pinceis ja tem debuxado o esplen- 
doroso vulto, que ousamos trafar a deslumbrante vida, 

1 Vide M h1"* de Stael — L'AUemagne. 
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bem convencidos da desproporfao que existe entre a 
rudeza de nossas tintas e a sublimidade do quadro: — 
suppram, porem, os desejos onde nos escassearem os 
meios. 

Aspasia era filha de Axioco: eis o que nos diz Plu- 
tarcho, eis o que nos diz Bayle e centenares de bio- 
graphos, que, com a frieza d'um chronologista, repetem 
seccamente o que o illustre filho de Choronea escrevera, 
ha perto de dois mil annos, nas suas biographias dos 
grandes homens gregos e romanos. 

Qual foi, porem, a posipao de seu pae ? Quando na- 
sceu Aspasia? Que educafao liUeraria teve? Seus pro- 
gr-essos? Quando sahiu de Mileto para Athenas? Que 
causas teria para d'alli sahir? Eis os problemas, que 
nenhum biographo conhecido tern ate aqui apresentado, 
convictos, sem duvida, da impossibilidade em que se 
achara de os resolver. 

Nao seremos nos, pois, que iremos agora, atraves 
d'essas camadas seculares, segundo o majestoso dizer 
de Humboldt, com os olhos vendados, e tao longe das 
fontes historicas, levanlar o veo de tantas duvidas, abrir 
a urna do deposito sagrado, rasgar o sudario myste- 
rioso, para la sondar e decifrar tantos enigmas. 

Nao: a escuridao e muito espessa; outros, se os ha, 
que ousera descer a abobada subterranea com sua lan- 
terna magica, e procurem a alma que animou este bri- 
Ihante esqueleto; eu nao, que tenho medo e pavor de 
encarar cadaveres e ossadas horripilantes. 

Entrelanto, se nao temos a tocha lurainosa de Cham- 
pollion, nem o fio conductor de Ariadna, para entrar 
no medonho labyrintho, seja-nos ao menos permittido 
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tomar as azas brilliantes da imaginafao e voar ate as 
encantadas regioes da hypothese, e la ouvir o que nos 
diz esta complacente sibylla. 

Escutemol-a. 
Se e verdade que, a vista d'um primoroso quadro, 

onde o colorido, a luz e as sombras se acham dislri- 
buidas com maravilhosa harmonia e proporcao, somos 
logo levados a reconhecer o grande lalento do sea au- 
ctor, parece-nos que podemos, sem grande temeridade, 
avanfar que o pae de Aspasia era um homem dislincto 
e de posigao lisongeira na sociedade ; pois sem islo nao 
poderia, principalmente na antiguidade, dar uma edu- 
cafao esmerada e tao litleraria, como a que possuia a 
illustre Aspasia. 

Mui curioso seria que a antiguidade nos livesse le- 
gado algumas paginas douradas, nas quaes nos pintasse 
a infancia d'esta mulher illustre. 

Na verdade, como devia de ser interessante o seu 
desenvolvimento infantil! Que de sagacidade havia de 
revelar ao retorquir um argumento, como preludio do 
que mais tarde havia de mostrar em companhia de So- 
crates 1 Que ancia, que ardor de saber! Que facilidade 
em decorar I Que tenacidade em reter! Que de histo- 
rielas e de gracejos curiosos com suas amigas de eslu- 
do ! Que dofura na sua maravilhosa linguagem ! Que 
magia na expressao de seu olhar, onde o raio da inlel- 
ligencia devia reverberar-se alraves da pupilla ardente! 
Que perfume devia exbalar esta rosa ainda involta no 
virginal bolaol 

Ah 1 se um poder divino me transferisse, por um 
momento sequer, o seu maravilhoso talisman, se eu 
podesse transpor o portico sombrio e nebuloso do passa- 
do; se eu podesse entrar no encanlado e myslerioso jar- 
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dim da vida; se eu estivesse senlior do poder supremo 
que faz mover essas forgas occultas que gyram do seio 
do atorao terrestre ale as profundezas iufinitas, que de 
olhar impassive! sustenla, na extremidade d'um dedo, 
os alicerces incommensuraveis do universo; ah! entao 
eu ordenara com a rapidez do pensamenlo que o atomo, 
transpondo o abysmo do nada, viesse humildemente 
unir-se a molecula, a molecula unir-se ao corpo, o corpo 
uuir-se ao raio brilhante e fascinador da vidal Entao 
eu contemplara, radiante de alegria, todas essas formas 
divinas que dominaram no imperio da belleza grega; 
oh! entao eu contemplara tambem Aspasia, o proto- 
typo da formosura, a rainha da eloquencia, o throno 
onde se assentavam elegantemente todas as grafas de 
Atbenas. 

Mas deixemos a varinha |)hantastica do Manfredo de 
Byron e a lanterna magica do Fausto de Goethe. 

Basla de digressoes, e vejamos o anno em que nasceu 
Aspasia, e quando saiu de Milelo. 

Todos os biographos, em geral, concordam que As- 
pasia chegara a Athenas pelos annos 441; sendo assim, 
podemos computar que, nao tendo entao mais do que 
21 a 25 annos, ella nascesse pelos annos 402 a 466 
antes de Christo; devendo portanto ter sahido de Mi- 
leto entre os annos 440 a 441. Quanto as causas, que 
a delerminavam a sair de Mileto, e natural que, de- 
pois da morte de seu pae, vendo-se numa cidade onde 
os tremores politicos se renovavam frequentemente, 
ella por fim resolvesse ir-se hospedar no templo de Mi- 
nerva, no Eden das ideas, no pantheon dos heroes, no 
formoso jardim de Athenas, onde o talento, as gramas 
e a belleza eram as flores que podiam aspirar 4 aureola 
da immortalidade. 
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Na verdade, Athenas era enlao o bairro predilecto 
da aristocracia do genio e da belleza. 

As verdejantes margens do Illysso e o perfumado 
mel do Hymetto tinham ura nao sei que de atlrahente, 
que fazia perraanecer alii indefinidamente a todoaquelle 
que respirasse pela primeira vez o ar livre d'aquelle 
esplendido ceo. 

Talvez que Aspasia, quando mesmo nao tivesse ou- 
tros molivos para abandonar Mileto, fosse simplesmenle 
impellida pelo desejo de viajar e pela ardente curiosi- 
dade de percorrer e admirar a galeria das maravilhas 
da Athenas occidental. 

Fosse como fosse, o que e verdade e que a brisa, 
que a conduziu ao porto de Phalero, foi a mais pro- 
picia que podia aspirar, pois alii se Ihe reservavam for- 
tuna e gloria, coroas e hymnos para laurear-lhe o genio 
e adornar-lbe a belleza. 

Antes, porem, de fazer a sua entrada no Pantheon 
atheniense, Aspasia esteve por algum tempo em Jle- 
gara, no isthmo de Corintho, onde instiluira uma es- 
chola de polilica e de eloquencia, brilhando ao lado 
d'estas duas flores, jA tao seductoras para os gregos, 
uma terceira, mais deslumbrante pela belleza das for- 
mas, mais seductora pela magia das cores, mais in- 
ebriante pela inexprimivel suavidade de seu aroma. 

Esla terceira flor era um verdadeiro talisman, que 
Aspasia havia conduzido comsigo do encantado jardim 
da Jonia. 

Esta flor tinha uma virtude secreta: era a de fasci- 
nar, prender e submetter logo ao seu imperio a todos 
que ousassem rairal-a por algum tempo e Ihe aspiras- 
sera um so instante o delicioso perfume. 

Esla flor symbolisa a belleza de Aspasia e o cortejo 
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das mais allucinantes gramas que Ihe adornavara o sur- 
prehendente espirito. 

Logo que a sua brilhante eschola se tornou conhe- 
cida, accorreu de todos os pontos principaes da Grecia, 
especialmente de Athenas, a flor da mocidade para ou- 
virem, cheios de pasmo e admirafao, as ligoes da ma- 
gica professora. 

E neste interim que apparece Pericles, o grande 
Pericles, chefe de Athenas, o symbolo da civilisafao 
grega, que, attrahido tambem pela fama sonora da se- 
ductora Aspasia, pressuroso accorre, cheio de ardente 
curiosidade, para ouvir a faraigerada voz ferninil, que 
era entao o thesouro da politica e a mais bella gloria 
da eloquencia attica, esmaltada pelos magicos encantos 
do Oriente. 

Com effeito, quando Pericles ouviu esla mulher su- 
blime, seu espirito, apezar de solido, ficara desde logo 
assombrado da sagacidade, finura e profundeza de suas 
alias e eloquentes concepfoes philosophicas; o seu co- 
ragao, nao podendo resistir a belleza e ao conjuncto 
de tantas gragas, que se Ihe revelavam ao menor ace- 
no, rorape iraraediatamente o laco de esposo, que o 
prendia a uma sua parenta, pela qual nao tinha grande 
affeifao, e deposita sua vida, sua fortuna e sua gloria 
nas maos d'esla mulher extraordinaria. 

0 abrago d'estes dois genios produziu uma luz ma- 
ravilhosa em Athenas, represenlando uma das epocas 
mais brilhantes nos faslos do espirito humano. 

0 mimo e a graga jonica veio dar realce ao bello e 
grandiose dorico. 

Fecunda uniao, donde brolou o brilho, a gloria e o 
esplendor do seculo de oiro, do seculo typo, do seculo 
ideal, que as civilisagoes mais avangadas hao de sempre 
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aspirar a raia do modelo, mas nao o attingirao talvez, 
porque elle fugira como a miragem foge ao caminhante 
do deserto. 

Sim, elle fugira, porque o astro peregrino, que pre- 
sidia a esle banquete civilisador, occultou para sempre 
sua fronte luminosa no veo nebuloso da eternidade. 

0 amor de Pericles por esta sublime raulher mani- 
festava-se de uma maneira surprehendenle; ate na au- 
sencia de algumas boras, de alguns minutos. de alguns 
instantes; pois, segundo Plutarcho, a sua ternura con- 
jugal levava-o a ponto de nao poder sahir para o se- 
nado, ou para qualquer oulra parte, aonde a sua alta 
posigao o reelamava, sem que Ihe osculasse a fronte, 
quer ao entrar, quer ao sahir de seu palacio. 

Bayle, porem, ao tractar da vida de Pericles, cen- 
sura este procedimento, narrado pelo illustre Plutar- 
cho, avantando que o acha nao so singular, mas ale 
ridiculo. Diz mais: acha que Plutarcho naa compre- 
hendeu mesmo o que leu a este respeito. 

E, para comprovar esta injusla assergao, acosta-se 
ao lestemunho de Alheneo, que, ao fallar de Pericles, 
assegura que elle ia ver Aspasia duas vezes ao dia, e 
que sempre a beijava, quer ao entrar, quer ao sahir 
de casa; concluindo d'aqui— que isto se referia a epoca 
em que Pericles ainda se nao achava esposado com 
Aspasia. 

Nao e nosso proposito invesligar ate que grao chega 
a veracidade do facto allegado por Bayle, isto e, se foi 
antes ou depois de casado, que Pericles assim mani- 
festava a sua ternura a Aspasia; mas o que ousamos 
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asseverar desde ja e que nada lia de ridiculo ou sin- 
gular nisto; pelo contrario, sentimo-nos penetrados de 
respeito e admirafao por ver brilhar, ao lado do es- 
plendor de heroe do Mycla, tanto culto pela flor do 
sentimento conjugal, tanta venerafao pelo maior primor 
sahido das raaos da nalureza. 

Sublime contraste, que nos da a conhecer que o es- 
plendor do politico nao procurava eclipsar o senti- 
mento mais augusto do homem — a ternura conjugal! 

Parece-nos, pois, que esta censura de Bayle e in- 
spirada por um corafao duro e nao aclimatado no pa- 
raizo dos mais delicados affectos, e que so pode ser 
apoiada por aquelles homens que reduziram o senti- 
mento a uma especie de marmore, para o vender em 
seguida a algum lord traficante, que tenha a infatuada 
mania de construir um palacio d'esta nova especie de 
argila. 

Mas, vollando a Pericles, o que se conclue indubila- 
velmente e que elle se julgava feliz da sua uniao com 
Aspasia. 

E tinha razao, porque ella era a estrella doirada da 
sua existencia, era a iampada maravilhosa que o escla- 
recia conslantemente nos mais intrincados e borrascosos 
pontos da politica atheniense. 

Esta superioridade de espirito, esta ascendencia 
mesmo, que dizem ter alcanfado sobre o animo de 
Pericles, tornava-a alvo das mais injustas accusagoes, 
como foram as das tremendas guerras contra Samos 
e do Peloponeso. 

Estas accusacoes, porem, fundadas no testemunho 
de Aristophanes, nao tern hoje cunho algum de vera- 
cidade, pois os que tern estudado seriamente o caracter 
d'aquella grandiosa e brilbante epoca e dos vultos mais 
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agigantados que nella fulguravam, sabem que Aristo- 
phanes era um auctor comico, que, ao lado da elegan- 
cia do seu estylo e brilhanle colorido de suas imagens, 
sobresahia ainda mais pelo arrojo e atrevimento de sna 
veia satyrica, que fulminava implacavelmente todas as 
personagens que mais avultavam no seu tempo, tanto 
na hierarchia polilica como na litteraria e scienlifica. 

Ora, Aspasiascintillavademasiadamente naquelle ceo 
de purpura, para poder escapar as pungentes flechadas 
do famoso Aristophanes, que, no seu mao humor, nao 
poupara — nem mesmo a elevagao olympica de 1'e- 
ricles. 

Os conhecedores da historia grega sabem perfeila- 
mente qual a verdadeira causa da guerra de Athenas 
com Esparta e a ilha de Samos; escusamos por isso re- 
produzil-as aqui, accrescentando somenteque Aspasia e 
absolvida d'esta funesta influencia, nao so pelo illuslre 
Plutarcho, como pelo silencio de Thucydides, que, ao tra- 
ctar minuciosamente da guerra do Peloponneso, nada nos 
diz a este respeito sobre Aspasia, comprovando assim 
quao infundada e esta assergao, a nao suppormos, por 
um grande. esforgo, que o esquecimento, improvavel, e 
a parcialidade, inadmissivel, fizessem calar a critica si- 
suda e illustrada de tao eximio historiador. 

Entre todas as accusafoes, porem, feitas contra a 
bella Aspasia, a de irreligiao foi, inquestionavelmente, 
a mais notavel, porque era considerada pelos gregos 
como a mais monstruosa, e por conseguinte sujeila a 
mais severa punifao. 

Ha muilo que os inimigos politicos de Pericles, nao 
tendo a coragem de o alacar pessoalmente, tragavam o 
piano de o opprimir indirectamente, ferindo-lhe de 
morle todas as alleifoes que Ihe eram mais caras. 
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A religiao vinha proporcionar este ensejo; ella era 
enlao o pretexto favorito, o alimento fecundo e ines- 
gotavel de todas as especies de vingangas. 

Era entao, com mais terrivel consequencia, o que 
em Portugal e hoje o iberismo para os grandes homens 
que nao merecem as sympalbias das facgoes polilicas. 

Ja entao Anaxagoras e Phidias, o esplendor da phi- 
losophia e o sol da escultura, haviam sofTrido, urn a 
dureza do exilio, outro a frieza dos ferros e a sombra 
do carcere, por terem a desgraga de merecer a con- 
fianga e a honrosa amizade de tao grande homem. 

Tudo isto, porem, nao era bastante: era necessario 
entrar no sanctuario domestico e alii derrubar do altar 
sagrado da amizade a deosa majestosa, que se tornara 
objecto de tao reverente culto, nao so pelo maravilhoso 
do sen espirilo, como pelo encanto de sua alma. 

Esta deosa era Aspasia, que era breve foi conduzida 
aos tribunaes, pelo crime de impiedade, e como foco 
d'onde partiam os mais seductores raios de immorali- 
dade para corromper a mocidade atheniense. 

Foi seu accusador o poeta comico Hermippo.1 

Quando Pericles viu que a implacavel llecha da vin- 
ganga vinha nao so penetrar o coragao de sua terna es- 

1 0 comediante Hermippo accusara Aspasia nao so de im- piedade, mas de conduzir ou attrahir para sua casa mulheres formosas, que podessem alimentar a volupia de Pericles. A esta negra e revoltante calumnia Bayle responde sensata e maravilhosamente. Ou^amol-o: • Je ne sais pas bien si Ton pretendit qu'elle eut fait ce ma- 
querelage depuis que Pericles I'eut 6pous6e; en ce cas-Ii le se- cond crime eut ^t6 aussi extraordinaire que le premier; car il est presque aussi rare qu'une femme serve de maquerelle k son £poux, qu'il est rare qu'elle soit sans religion.* {Dictionnaire historique et critique, Vie de Pericles). 

11 
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posa, mas arrastal-a ao Areopago pelo crime de impie- 
dade, seu espiiito vacillou por urn momento; porem, 
lembrando-se que era lalvez mais uma opporlunidade, 
que os deoses Ihe olTereciam, para fazer triumphar a 
sua eloquencia e confundir os seus encarnifados inimi- 
gos, um raio de esperanfa veio animar-lhe o coragao, e 
ancioso esperou pelo momento supremo de ir defender 
a sua illuslre esposa. 

No dia aprasado, em que Aspasia devia comparecer 
no Areopago, nesle tribunal, onde lao illustres perso- 
nagens ja tinbam sido julgados, e aonde mais larde ha- 
viam de comparecer o grande Socrates, a bella Phryne 
e outras celebridades gregas, Pericles apresentou-se 
com o seu defensor e pleileou ardentemente a sua causa. 

Era presenfa d'aquella voz olympica, os seus inimi- 
gos tremeram, seus juizes commoveram-se, toda a as- 
semblea abalou-se profundamente, e, como se nao f6ra 
bastante esta eloquencia d'oiro, que fazia tremer o pro- 
prio Olympo, ainda Ihe vieram em soccorro as lagrimas: 
tal era a commocao profunda que o dominava, tal era o 
seu amor, tal era o receio, apezar de ser Pericles, de 
nao poder salvar aquella vida que Ihe era tao preciosa! 

Esta commofao tao violenla, estas lagrimas a bor- 
bulharem dos olhos do primeiro magistrado de Athe- 
nas, do primeiro orador da Grecia, d'uma alma lao 
forte e tao elevada como a de Pericles, abalou de todo 
em todo o Areopago; e os juizes, commovidos ao ul- 
timo ponto, lancaram em continenle sobre a graciosa 
fronte de Aspasia a sancta absolvifao. 

Livre d'esta furibunda lempestade, que havia des- 
pertado a altengao de toda Athenas, Aspasia parecia 
d'ahi em diante brilhar ainda mais aos olhos de Pericles 
e de lodos os seus illustres amigos. 
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E assim devia ser: pois salvar-se d'uma accusagao 
d'esta natureza era um verdadeiro rnilagre, que so a 
eloquencia prodigiosa de Pericles e a sua posifao po- 
diam ter realisado. 

Sentada d'ahi em diante, como d'antes em seu throno 
de marfim, com a fronte graciosamente cingida dos 
mais preciosos brilhantes de Minerva, coroada pelas 
estrellas deslumbrantes de Venus e o sorriso das grafas 
a scintillar no seu todo, Aspasia presidia radiante de 
luz ao cortejo da realeza litteraria, politica e artistica, 
que em sua casa se reunia para avidamente admirar-lhe 
os encantos da palavra, modulada por aquella lingua 
flexivel, que sabia attrahir o ouvido pela harmonia 
oriental, o coragao pelas ondas luminosas de sentimento, 
e o espirito pela elevafao e arrojo dos mais sublimes 
pensamentos. 

Ouvil-a era um prazer continue, que se perdia entre 
o infinito das suas gragas e a immensidade de seu es- 
pirito. 

A luz das estrellas, a belleza dos anjos e a harmonia 
das espheras, era a trindade reinante d'esta majestade, 
que imperava pelo saber, seduzia pelas gragas e arra- 
stava pela belleza plaslica. 

Sua casa, como dissemos, era um pavilhao de luz, 
onde se reunia a flor da aristocracia atheniense. 

Socrates, Plalao, Alcibiades e as familias mais illu- 
stres de Athenas, alii accorriam com prazer para apren- 
der a elegancia do falar, o methodo de discorrer, e o 
fmo gracejar, sem que o ouvido mais delicado se jul- 
gasse offendido, nem o espirito mais voluvel se enfa- 
stiasse.- 
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Nao havia uma so nola dissonante naquella marau- 

Ihosa existencia, onde, com tanta arte e harmonia, se 
reuniam a luz scientifica de Hypatliia a belleza plastica 
de Helena e a grafa seductora de Cleopatra. 

Com dotes tao extraordinarios, collocada na mais alta 
posifao social pelo homem que tinha a seu lado, Aspasia 
nao podia deixar de inlluir e causar sua revolugao nos 
costumes atlienienses. 

Astros tao luminosos nao podem passar desaperce- 
bidos na almosphera social; sua luz ditl'unde-se e pe- 
nelra necessariamente atraves dos corpos menos trans- 
parentes. 

Ate ahi, as mulheres das mais illustres familias obe- 
deciam cegamente a lei despotica do gyneceo, perma- 
neciam e gravilavam alii entregues exclusivamente a 
simples vida domestica, pasmadas em frente d'um es- 
peltio inconstante, onde a flor da belleza material so- 
menle se Hies reflectia urn dia, ao sopro lisongeiro da 
primavera, para depois ir estiolar e cair nas pallidas e 
mephilicas sombras do outomno da ignorancia. 

Expulsas do banquete da vida social e dos brilhantes 
theatros artisticos, assim languidamente viara de dia a 
dia desvanecer-se-lhes as rosas da primavera, atraves 
d'aquelle carcere solitario da vida conjugal. 

Nem um so raio de luz penetrava naquellas frias 
abobadas, nem uma so perola de poesia resvalava 
naquellas frontes, nem uma so llor de ternura ia occul- 
tar-se haquelles seios de neve. Nada de augusto e grande 
alii pousava; nada, porque o esposo, o carcereiro se- 
vere d'aquellas victimas, nao queria communiear-se 
com uma verdadeira esposa, nao queria ver uma crea- 
lura de Deos, animada pelo mais bello espirito, onde 
irradiassc, alraves das mais ricas formas, o facho da di- 
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vindade; nao: elles queriam ver mulheres, somente 
mulheres; estatuas frias como os marmores de suas 
roehas; ignorantes o eslultas como suas escravas; raudas 
e taciturnas como os lumulos dos seus antepassados. 

No meio d'esta calmaria ignara foi, pois, Aspasia, 
que veio lan^ar o pomo dourado da idea sobre o re- 
gago das athenienses; foi ella que as veio despertar 
d'aquella lethargia ignobil, d'aquella somnolencia pro- 
funda, que as inhabilitava de manifeslar a scenlelha 
divina que o Omnipotente Ihes depozera no sanctuario 
da alma no dia da creaQao. 

Foi ella que libertou, por assim dizer, d'aquella rude 
escravidao, as familias que jaziam adormecidas sobre 
a fria lage da ignoraucia, convidando-as a tomar ussento 
no banquete do pensaraento para decorar com a belleza 
■de suas ideas a galeria das sciencias, e a esmaltar com 
as (lores douradas de seus mimosos senlimentos o 
jardira da litteratura e da poesia. 

Foi ella que Ihes fez comprehender o encanto e o 
goslo da palavra, essa imagem sonora e brilbante do 
pensamento, modelada ao infinito pela variedade illi- 
ipitada das ideas e dos sentimentos. 

Foi ella que fez comprehender que a mulher, esse 
rubim desprendido dos labios de Deos no dia da crea- 
<;.ao, tambem podia toraar parte na harmoniosa orche- 
stra do pensamento para se elevar no coro magico da 
civilisafao ao ceo do porvir. 

Foi ella, emlim, com o seu sorriso de Polymnia, que 
us convidou a derramar no calix dourado do progresso 
a sua gola de nectar, para que as geracoes futuras 
podessem ir libando o delicioso espirito, e depois pas- 
sal-o de mao em mao, de bocca em bocca, ate tocar o 
Jabio da imraortalidade. 
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Era isto uma verdadeira revolufao operada nos cos- 
tumes gregos, que devia conquistar a syrapalhia d'uns 
e despertar a animadversao d'outros. 

Entre as illustres personagens, que frequentavam a 
casa de Aspasia, Cicero, segundo a narragao de Es- 
chines, diz-nos que Xenoplionte e sua esposa esla- 
vara cerlo dia em companhia de Aspasia, e que esta li- 
vera com elles o seguinte entrelenimenlo: —«Dizei-me, 
eu vos pego, dizia ella a raulher de Xenophonte: se 
o ouro da vossa visinlia fosse melhor do que o vosso, 
qual preferieis, o vosso' ou o seu? — 0 seu, Ibe res- 
pondeu ella.— E se os seus vestidos e ornamentos vales- 
sem mais do que os vossos, quaes desejdreis, os seus 
ou os vossos?—Os d'ella, Ihe rospondeu.—Mas, se 
seu marido fosse melhor do que o vosso? — Aqui, a 
mulher de Xenophonte corou e nada soube que res- 
ponder. Depois, Aspasia volta-se para Xenophonte, o 
fazendo-lhe identicas perguntas, o reduziu egualmenle 
ao silencio. 

Entao Aspasia, desprendendo urn leve sorriso, toma 
a palavra, e disse: «Vislo que ambos recusaes salisfazer 
a questao sobre a qual eu tanto desejava ouvir-vos, vou 
responder por vos e vereis que nada ha mais simples. 

Vos, Xenophonte, vosalmejaes uma mulher perfeita; 
e vos, o melhor dos maridos. 

Procurae, pois, os meios de vos tornardes mais per- 
feitos para que assim possaes preencher os desejos que 
ambos tendes.» 

Por aqui se pode avaliar o seu profundo espirilo, e 
conhecer, como o notam Cicero e oulros escriptores, 
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que Aspasia havia adoptado o methodo de Socrates, 
com quem ella tanlo se aprazia em discorrer. Socrates 
larabem nao desgostava menos. 

Com effeilo, a este respeito conta-se que Socrates, 
o virtuoso Socrates, tao habil em desfazer as ciladas 
dos Sophistas, tao prompto em confundil-os, elle, que 
tanto descortinava no labyrintho do pensamento, nao 
achava meio algum de cortar os lacos invisiveis que o 
prendiam ao cinto dourado de Aspasia, encontrando 
sempre um pretexto, plausivel a seus olhos, para estar 
junto d'ella e gozar da sua radiante presenfa. 

Seu corafao achava sempre uraa grande desculpa 
para dar a menor accusacao, que Ihe podesse fazer sua 
consciencia. 

Se conversava com ella, sempre tinha alimento ines- 
gotavel para devorar as boras, e, por mais longas que 
fossem, pareciam-lhe sempre breves. 

Se vinha para sua casa, sempre havia um esquecimen- 
to, sempre um nao sei que o fazia retroceder a presenca 
da bella Aspasia; de maneira que, no dizer de alguns 
biographos, era ja tao conhecida a predilecfao de So- 
crates pela casa de Aspasia, que seus discipulos o nao 
procuravam noulra parte quando desejavam falar-lhe. 

Ao referirmos isto, porera, nao se pense que parti- 
Ihamos da opiniao d'aquelles escriptores, que ennegre- 
cem e envenenam atrozmente estas affectuosas e intb 
mas relacoes, confundindo-as com as da mais torpe sen- 
sualidade. 

Nao. Em nosso fragil sentir todos estes sympathicos 
entretenimentos esvoa^avam pela esphera ideal, onde 
brincam sem distincfao de sexo as almas que tem na 
fronte a realeza do genio e no coragao a simplicidade 
dos anjos. 
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Concedo mesmo que houvesse amor; mas que amor? 
amor casto e simples, corao o que radia no niveo seio 
das Gracas, — descuidoso e franco, como o riso per- 
fumado da infancia. Era este amor sublime, que ade- 
java entre aquelles cor a foes; amor, que as almas ras- 
teiras e corrompidas desconhecem e s5o incapazes de 
comprehender, porque a sua grosseira epiderrae segre- 
ga-os de respirar tao divino perfume. 

Bern sei que os fanaticos adoradores da forma, os 
que exclusivamente se prostram aos pes da maleria e 
se embriagam das sensafoes impuras e deshonestas, 
acham islo impossivel, e sorriem em torn desdenhoso, 
com ares de superior alcance, taxando de simples, e 
nao sei de que mais, aos que sustentam e afagam arao- 
rosamente tao divinos senlimentos. 

Coitadosl elles lem razao, porque almas de corvo so 
podem ver e devorar putridos cadaveres, em quanto 
as aguias medera com ar sereno a vastidao do espafo 
e respirara os eflluvios d'uma atmosphera celestial. 

Nao me admiro, pois, de que Socrates fosse irre- 
sistivelmenle attrahido para a casa de Aspasia, como 
Cicero o era pela nobre romana Coerellia •, e se exta- 
siasse de a ouvir, conlemplando-a tao longas boras; por- 
que uma mulher, d'um espirilo tao superior, radiante 
de lantas gracas, nao podia deixar de inspirar uma doce 
voliipia, uma altraccao indefmivel a uma alma tao lu- 
minosa, tao sedenta do bello e tao artistica, corao era 
a d'aquelle portentoso espirito, da sabia e virtuosa vi- 
ctima da cicula. 

1 Coerellia era uma das mulheres mais instruidas de Roma, no tempo de Cicero, e que entregava-se ao estudo da philosophia. Cicero teve com ella uma correspondencia muito intima. Lamen- ta-se a perda d'essa correspondencia epistolar, que devia ser um thesouro de peusamentos uobres. 
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fi precise lembrar que a glorificafao do bello ideal 
era um hyrano constante que se desprendia dos labios 
d'estes augustos levitas do pensaraento em honra da 
Divindade. 

0 bello, baixando a terra nas azas douradas da bor- 
boleta e a peregrinar entre flores, ou occultando-se na 
forma graciosa e deslumbrante d'uma Aspasia, ou flu- 
ctuando nos espaQos luminosos, onde reina o impalpavel 
e o inapercebido pelos sentidos, raais crystallino, fulgu- 
rante e puro aos olhos da razao, era uma volupia ce- 
leste, que devorava os gregos. Seu espirito era perce- 
bido sempre por uns doces "claroes, precursores celestes, 
que pareciam apontar-lhes alem o que nao tem fim, o 
que sempre da, e nao se esgota,—os ineffaveis gosos 
dos Elysios. 

Sonhos sublimes! Dourados prismas, atraves dos 
quaes essas almas puras subiam tao altol Aguias di- 
vinas: possa eu um dia, ao menos, ver com meus pro- 
prios olhos os pincaros luminosos, onde lantas vezes 
pousastes vossos pes, ja que me nao e dado seguir-vos 
na immensidade de vossos divinos voosl... Ah I possa 
eu, ao menos, ainda dizer: Eis aqui o logar onde andou 
Socrates; eis alii onde voou Plataol... 

Aspasia estava no auge do esplendor; seu espirito 
animava tudo, desde as regioes mais fulgidas da sciencia 
ate as copulas douradas das bellas lettras e artes. 

De repenle um inesperado acontecimento veio lan- 
<jal-a em profundo lucto. 

A peste, que grassava em Athenas, veio arrebatar- 
Ihe o seu illustre esposo, Pericles, que foi victiraa d'este 
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invisivel mal pelo terceiro anno da guerra do Peloponeso, 
depois de Hie haver ja arrebatado dos bragos o unico 
filho, o unico herdeiro que tinha de seus bens e gloria. 

Sua dor devia ser immensa pela perda d'aquelle gran- 
de genio, que havia sido seu discipulo1, seu esposo e 
o mais leal de seus amigos. 

A perda d'este homem illuslre foi irreparavel para 
toda a Grecia, pois ninguem mais achou o segredo de 
poder center a volubilidade d'aquelle povo, a par da 
prosperidade e da gloria nacional. 

Alguns annos depois da morte de Pericles, referem 
quasi todos os biographos que Aspasia passara a se- 
gundas nupcias com um homem de baixa esphera, cha- 
mado Lysicles, parecendo ter-se esquecido do immortal 
Pericles2. 

1 Diz-se que Aspasia dera li^oes de eloquencia e de politica a Pericles, em que ella era admiravelmente versada. 2 Contra a veracidade d'este facto ha s^rias objec^oes, que nao sao faceis de destruir. Com effeito, segundo a opiniSo do erudito Dominique Ricard, eximio traductor das vidas dos ho- mens illustres de Plutarcho, so se conhecem dois Lysicles, que representaram um papel de alguma importancia em Athenas. O primeiro foi enviado com doze vasos a fim de reunir o di- nheiro que era preciso para continuar a guerra contra Mity- lene, e que foi morto nesta expedi^ao pelos Carios; mas este nao p6de ser o Lysicles de que falla Eschines, pois fallecera um anno depois da morte de Pericles: num tao curto espa^o de tempo nao tinha Aspasia tempo para o levantar de tao profuoda obscuridade, como se diz, e fazel-o subir aos mais altos cargos da republica. 0 segundo Lysicles foi aquelle que os Athenienses fizeram morrer, por ter sido a principal causa do desastre de Choronea, como assevera Diodoro da Sicilia na sua historia; mas este Lysicles tambem nao pode ser o de que tracta Plutarcho, pois para isso, era necessario que Aspasia tivesse o privilcgio de viver mais de um scculo, porque a batalha de Choronea so se deu 90 annos depois da morte de Pericles. Em presen^a d'este argumento nao ha rrfzoes para suppor que isto fosse algum d'aquelles gracejos que os auctores comicos de 
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Depois da morte de Pericles ella continuou a gosar 
sempre da mais alia consideraQao em Athenas, sendo 
consultada nos problemas mais dilliceis pelos mais altos 
personagens politicos. 

Morreu numa edade muilo avanfada. 
Seu majestoso busto foi enconlrado ha poucos annos 

em Civita-Vecchia, tao celebre boje pelas invasoes ga- 
ribaldinas, e foi tomar o devido logar na galeria do Va- 
licano a par das celebridades, que alii representam a 
antiguidade grega. 

De seas escriptos, a antiguidade iegou-nos apenas um 
primoroso discurso, que vem no Menexenes de Platao, 
o qual, segundo o declara Socrates a Menbxenes, elle 
proprio ouvira recilar, de vespera, da bocca de As- 
pasia em honra dos gregos mortos pela defesa da patria. 

Segundo Cicero, os Atbenienses ficaram tao encan- 
tados da belleza d'este panegyrico, que o faziam recitar 
publicamenle todos os annos, e que este uso ainda sub- 
sislia no seu tempo. 

Para que mclhor se possa avaliar esla reliquia pri- 
morosa da antiguidade, aqui traduzimos a ultima parte1. 

— Aspasia coraefa neste discurso por louvar os dons 
maravilhosos de que Athenas e a Grecia inteira era do- 
lada pela magnificencia de sua rica e variada natureza; 
depois passa a hisloriar os gloriosos feitos practicados 
pelos grandes homens da republica, desde o comego 
das guerras Persicas, mostrando-nos, por assim dizer, 
os tropheos brilhantes de Marathona, de Salamina, e 
Platea, com todo o esplendor e enthusiasrao de que era 

Athenas tanto costumavam a atirar as frontes das celebridades que se perdiam pelo azul da gloria?... (Vid. Les vies des hornmes illusfres, par Plutarque, t. 1.°, pag. 252, par Ricard). 1 Vid. Oeacres de Platan, traduzidas por Victor Cousin. Me- nexenes on Voraison funebre, t. 4.° 
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guida quanto a educa^ao moral e as boas inslituicoes 
polilicas concorrem efficazmente para formar um bom 
cidadao; apos estas sublimes consideracoes, eleva-se 
nas azas dos mais patrioticos sentiraentos 4s regioes do 
bello, da juslifa e da virtude; e, depois de ter desper- 
tado o valor e os mais nobres sentiraentos da patria, 
com o esplendor vivissimo da sua palavra, Aspasia, por 
um d'estes movimentos arrojados, que a eloquencia in- 
spira nos assumplos monumentaes, langa mao da va- 
rinha magica da prosopopea e com ella abre os tumu- 
los, levanta os manlos de marmore que cobrera os pal- 
lidos semblantes de seus antepassados, e, fingindo falar 
pela bocca d'elles, eis como se dirige aos seus deseen- 
dentes, os Athenienses: 

«Meus filhos, as vossas victorias presentes fazera re- 
viver o nosso valor passado. 

Nos poderiamos ter vivido sem honra; mas preferimos 
antes morrer com gloria do que empallidecer de ver- 
gonba os nossos antepassados e aviltar a nossa poste- 
ridade; pois estamos persuadidos que um homera que 
deshonra os seus—nao merece mais viver, porque ja 
nao pode encontrar amigos, nem sobre a face da terra, 
entre os homens, nem, apos a morte, entre os deoses. 

Recordae-vos, pois, dos preceilos que vos temos le- 
gado sobre a terra; fazei com que todas as acgoes da 
vossa vida sejam guiadas pelo facho luminoso da vir- 
tude; lembrae-vos que, sem ella, tudo o que se pos- 
sue, tudo o que se praclica, e ennegrecido pelo carvao 
do vicio, e evaporado pelos ares da deshonra. 

As riquezas nao podem honrar a um homem indo- 
leiite, a um homera que deve tudo a outrem, e que 
nao e, por assim dizer, mais do que um vil conductor 
dos bens alheios. 
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A belleza e forfa nao podem tambem ser, para uma 
alma fraca e viciosa, mais do que ornamentos indeco- 
rosos, que, pelo seu contraste, so fazem por mais em 
relevo a sua negra e torpe fealdade. 

A sciencia, a propria sciencia, quando anda desqui- 
tada da justifa e de outros eleme'ntos, que constituem 
a virlude, so pode cahir numa artificiosa subtilidade, 
podendo ser tudo — menos a sabedoria. 

Esforgae-vos, pois, conslantemente, meus filhos, em- 
pregae toda a extensao de vossas forgas intellectuaes 
para vos elevardes acima de nos e de nossos antepas- 
sados. 

Se nos, por acaso, ficassemos acima de vos, — tal 
victoria nos faria corar; pelo contrario, se nos exce- 
derdes, muito vos applaudiremos com isso; e vos po- 
deis exceder-nos facilmente se, longe de baixar da or- 
dem em que vos temos collocado, vos servirdes d'ella 
como de um ponto de apoio para subirdes com ardor 
as mais altas e esplendorosas regioes da virtude. 

Que vergonha nao deve ser a d'aquelle que so e, ou 
julga ser alguma cousa pelo que foram os seus ante- 
passados 1 

Com quanto a honra dos antepassados seja para a 
posteridade um magnifico thesouro, nao podemos to- 
davia consumir esse thesouro sem deixarmos alguma 
cousa aos nossos descendentes, como nao podemos con- 
sumir o das riquezas, sem Ihes addicionarmos novas; 
fazer o contrario seria, alem d'uma vergonhosa dissi- 
pafao, uma incuria imperdoavel, que uma alma nobre 
jamais deve praclicar.M 

Este trecho basta para nos dar idea do torn sublime 
e da nobre simplicidade, que animavam os labios das 
grandes almas gregas. 

Esta pequena reliquia basta para nos dar a razao 
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por que so diz que Pericles nao desdenhava de recitar 
em publico os mais bellos panegyricos compostos por 
Aspasia; e nos explica tambem por que Athenas. e a, 
Grecia inteira se pendia toda abysmada a contemplar 
a radiante figura d'esta mulher phenomenal, que soube 
conquistar a consideragao e a estima de seus contempo- 
raneos, a venerafao d'um Socrates, a sublime adoracao 
d'um Pericles e a eterna memoria da posteridade. 

Ella foi o que M.™8' Rambouillet e Maintenon foram 
no reinado de Luiz xiv, o que Stael foi no seu des- 
terro sob o imperio de Napoleao i, e o que outras il- 
luslres mulheres tern sido em differentes paizes: focos 
luminosos, focos de attracQSo para onde convergem os 
mais bellos talentos, onde se inspirara os raaiores ge- 
nios, d'onde saem os mais esplendidos fachos para illumi- 
nar nao so uma epoca, mas a mais reraota posteridade. 

Aspasia pertence a aristocracia d'estes genios feminis, 
que se elevam de fronte radiante na cumiada dos se- 
culos, nao so pela sua belieza, como pela mais alta e 
esplendorosa flamma do genio. 

Ella parece zombar do tempo, e, radiante de immor- 
talidade, dizer ao seu brilhanle sexo; Sahi da obcuri- 
dade, levantae-vos do fundo inerte do gyneceo, 6 filhas 
de Eva; e, se quereis provar que Deus vos nao fez so 
o primor das grafas, mas o mais bello diamante da in- 
telligencia para adornar o banquete da civilisagao, que 
a luz da instruccao e como o sol que Deos enviara a 
terra para aquecer a fronte de todos, para dar brilho 
a rosa, alvura ao jasmim, perfume ao lyrio, robustez e 
majestade ao cedro: 

Vinde, mulheres sublimes, vinde, que nos estaremos 
comvosco, e a posteridade com todas nos. 
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PHRYNE ! 





^c^sia1 

A Grecia, este riso perpetuo da mais esplendida ju- 
ventude; estejardim seductorda belleza; este augusto 
temple erguido as grafas; esta grinalda immortal, gra- 
ciosamente tecida pelas niveas e perfarhades rosas do 
Helicon; este eden deslumbrante, onde os proprios 
deoses vinhara enebriar-se da mais etherea volupia; este 
paraizo, que tantas vezes fizera o proprio Jupiter aban- 
donar a sua cbrte olympica, para \ir oscular a face 
purpurina d'uma Leda; esta terra, que legara a poste- 
ridade poetas como Homero e Pindaro, historiadores 
como Herodoto e Xenofonle, philosophos como Socrates 
e Platao, oradores como Demosthenes e Eschines, tragi- 
cos como Euripides e Sophocles, urn medico como Hip- 
pocrates, urn legislador como Solon, um patriota como 
Themistocles, um politico como Pericles, um architeclo 
como Phidias, um pintor como Apelles, um esculptor 
como Praxitelles, — esta terra, onde o homem se tor- 

1 0 seu primitivo nome era Mnesarite; o pallor que Ihe inun- dava o formoso rosto Ihe fez conquistar depois o de Phryn£. Os oradores gregos, segundo Apollodoro, chamavam-na See- throo, e os poetas Carybde, alludindo 4 sua insaciavel avareza. Yid. F&es et Coyrtisanes de la Grtce, s^conde Edition, t. 4.° 
12 
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nara um heroe, o genio um semi-deos, a liberdade um 
prodigio, o pensamento uma maravilha, o amor uma 
divindade, a belleza uma immortalidade: e a mesma 
terra que produzira Phryne, maravilha incomparavel 
no mundo da belleza grega. 

Vejamos onde nascera, e narreraos-lhe a scintillante 
vida. 

Phryne era natural de Thespies cidade da Beocia, 
celebre pelos seus bellos e numerosos templos, entre 
os quaes sobresahia o de Hercules, o semi-deos pagao. 

Ella era consagrada as Musas. 
Seus arrabaldes eram raagnificos e risonhos. 
Mui proximo levantava-se-lhe o majesloso Helicon, 

onde as Musas faziam resoar seus cantos divinos alraves 
dos seus odorificos e sagrados bosques. 

fi d'alli que jorravam, em crystallinas ondas, o pe- 
queno rio Permesso e a fonte de Hippocrene, onde 
Apollo costumava passar montado no seu fogoso Pegaso, 
e os poetas anligos iam beber suas ethereas inspirafoes. 

d'alli que nascia tambem a fonte que revelara a 
formosura do mylhico Narciso, que morrera abysmado 
entre os fulgores da sua propria belleza para ter o gosto 
de resuscitar entre os inebrianles perfumes d'uma flor. 

fi para alii que annualmente se dirigiam os Thes- 
pianos em pomposa romaria, a fim de celebrarem sum- 
pluosas feslas em honra das Musas, do Amor, e distri- 
buir ao mesmo tempo premios aos cidadaos, que se 
haviam distinguido por algum feito physico, moral ou 
intellectual. 

1 Chama-se hoje Neocorio ou Erimo — Castbo. 
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Phryne desceruiia d'uma familia modestissima. 
Bern cedo vira-se orpha de pae e mae 1. 
A pobreza em que vivia obrigou-a a transpor o ho- 

risonte de sua terra natal, onde apenas subsistia pelo 
mesquinho commercio de algnns fructos. 

0 lago azul da sua terra revelara-lhe um dia a es- 
plendida formosura, que havia de conduzil-a ao apogeo 
das riquezas e da celebridade. 

A belleza, verdadeiro thesouro em toda a Grecia, 
em Athenas era mais alguma cousa — era a immorta- 
lidade. 

Para alii partira na flor da vida e da belleza2. 
Athenas reoebeu-a jubilosa, e em breve seu nome 

adejou de bocca em bocca per toda a flor da arislo- 
cracia grega. 

Era breve os poetas, estes levitas do bello, accorre- 
ram, cheios de enlhusiasmo, a embalsamar-lhe o nome 
em suas eslrophes amorosas, os pintores a exprimir-lhe 
a dogura do olhar nas suas telas de ouro, os esculptores 
a representar-lhe a belleza das formas nos seus marmo- 
res eternos: todos emlim, que rendiam culto ao bello, 
Ihe foram depor grinaldas na fronte e llores no regago. 

Antes de passarmos adeante, vejamos as circum- 
stancias que deviam concorrer para langar Phryne nos 
bragos da fama e da prosperidade. 

0 povo Atheniense era d'um caracter essencialmente 
curioso. A novidade era quotidianamente o seu delicioso 
alimento. 

1 Apenas se sabe que seu pae se chamava Epicles. 2 Pelos anuos 335 antes de Christo e o calculo mais provavel. 
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Dotado das mais ricas e variadas faculdades inlelle- 
cluaes, com uma sensibilidade de Sapho, com a ima- 
ginagao d'um Phaelonte, com o capricho d'uma Venus, 
com a volubilidade d'um Alcibiades, com a supersti«;ao 
d'umTurco, elle representa ou symbolisa o que a na- 
tureza humana tem de mais elevado no espirito e de 
mais repugnante no corpo; o sublime e o baixo; o gra- 
cioso e o burlesco: ao lado dos Elysios o Tartaro; ao 
lado do templo do Minerva, Baccho ou Priapo; ao lado 
do Pryataneo o ostracismo. 

Elle e a mais brilhanle manifeslafao da grandeza 
humana, quando guiado pelo facho divino da razao, da 
virlude e do goslo; a sua decadencia, quando se deixa 
seduzir pelo monstro do capricho, da corrupfao e da 
grosseria. 

A parle, porem, este lado negro, este quadro es- 
curo, que se revela em toda a nalureza humana, os 
Athenienses eslavam acima de todos os povos pelas suas 
luzes e pela sublimeadoracao que rendiam a tudoquanto 
era bello, adoragao que a sua natureza, as suas leis e 
a sua imponente religiao favoreciam admiravelmente. 

Para a realisafao das mais pequenas cousas e ne- 
cessaria uma certa ordem de condigoes. 

Cora effeito, onde existem lagos, apparecem de or- 
dinario os cysnes; aonde se eslendem campinas, bro- 
tam flores; onde abundam flores, esvoagam abelhas; 
onde zumbem abelhas, dislilla-se e corre em dulcissi- 
mas ondas o mais perfumado mel. 

aqui pois, nesla bella Grecia, nesta terra privile- 
giada, que devia desponlar, em majestosa ascengao, a 
arte esculptural, porque se dava uma condigao essen- 
cial para ella e para todas as artes poderem despren- 
der suas azas luminosas ao infinito — era a liberdade. 
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pelo abraco d'esta formosa virgem que a Grecia 
subiu ate 5s cumiadas azues do Olympo, e ainda hoje 
langa d'alli seu olhar de Jupiter para essa vasta regiao, 
aonde o homem beija serpentinamente o po da terra, 
adora exlatico o monstruoso crocodilo, ere largar no 
Ganges a immunda corrupfao, e, sem forfa nem energia 
para separar-se do seu tenebroso panlheismo, reduz a 
arte ao tosco symbolo, a razao a fatalidade e a con- 
sciencia a zero. 

fi pelo abrago d'esta radiante filha do Eterno que os 
Gregos tomaram assento no sanctuario da consciencia 
universal, se elevaram a categoria que raais honra a 
personalidade humana, o ser livre; levantarara columnas 
de marmore ao direito, templos de ouro a sabedoria, al- 
tares a belleza, louros ao genio, eternos pantheons a arte. 

Alem d'esta condigao moral, subjectiva, geradora do 
direito e do dever, fonte do merilo e do demerito, es- 
cudo sublime, que pode conduzir o homem ao azul da 
immortalidade ou fazel-o descer ao abysmo da degra- 
dagao pelo abuso, havia oulra, essencialmente physica, 
local, objectiva: era a abundancia do marmore pente- 
lico, que os deoses pareciam ler mandado espalhar pro- 
digiosamente em toda a Attica, para quo o arlista nao 
tivessse o trabalho senao de langar mao do cinzel, ras- 
gar-lhe o niveo seio, e deixar-lhe impressa a belleza, 
a graga, o gesto e a harmoniosa attitude da forma hu- 
mana ou a majestosa serenidade dos deoses. 

Num paiz, onde era preciso esculpturar as proprias 
divindades, a arte nao podia deixar de soltar seu voo 
de archanjo e altingir o seu ideal. 

0 amor do bello, sob as mais variadas e radiantes 
formas, era urn dos sentimentos supremos, que domi- 
nava o delicado organismo d'este privilegiado povo. 
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Phrvne, vindo para Athenas, nao podia pois escolher 
um melhor juiz e apreciador de suas graQas. 

Athenas era um templo sempre aberlo para receber 
todas as ordens de bellezas; Phryne podia enlrar, to- 
mar o seu altar, que os devotos nao lardariam em vir 
ajoelhar e abysmarera-se ante os resplendores de sua 
formosura. 

A mulher, entao, tinha duas estradas a segnir; uma 
ia direita ao gyneceo, onde encontrava um esposo que 
Ihe langava o veo do isolamenlo sobre o rosto, para 
nao ver mais o mundo, para nao sahir a publico senao 
quando fosse mae de muitos filhos 1; a outra ia con- 
duzil-a a liberdade, a luz, .is academias, como as Las- 
thenias, as olficinas dos artistas, a todos os espectacu- 
los, festas e divertimentos publicos, a celebridade, em- 
fim. 

No primeiro caso, era mulher, simples mulher, que 
tinha por fim criar filhos e dar bons cidadaos a repu- 
blica; no segundo podia ser um anjo, demonio, ou uma 
radiante divindade, prolectora ou inspiradora das bellas 
lelras e artes. 

Os costumes athenienses nao permiltiara que uma 
mulher podesse comparecer nos divertimentos e festas 
publicas, nas academias, nem nas offlcinas artisticas, 
sem que a brisa da impureza Ihe bafejasse a fronte. 

A liberdade e a gloria so podiam ser conquistadas A 
custa da deshonra. 

Era um prejuizo que marchava a par de muitos ou- 
tros, que se haviam inoculado no cerebro d'aquelle 
grande povo, e que s6 os espirilos gigantes podiam ar- 
rostar e veneer. 

1 Vid. L'hisloirt de I'art chez lea ancient, paf Winckelmad. 
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Entre estas mulheres, que se denominavam — livres, 
havia tres ordens: na primeira sentavam-se as mulheres 
sublimes, ardentes sacerdotisas do bello, da luz, que 
se embalam ao som das mais suaves harmonias da terra, 
sem descurar, sem perder de vista o sonho dourado da 
immortalidade. Nesta ordem sentavam-se, em thronos 
de ouro, as Saphos e as Aspasias. 

Na segunda ordem fulguravam orgulhosamente as 
favoritas dos reis, dos principes e potentados de ouro: 
eram d'essa ordem as Miltos, as Thais e as Rhodopes. 

Na lerceira resvalavam essas miseras Magdalenas de 
todos os tempos, essas desgragadas, que o furacao da 
necessidade, da ignorancia e da corrupgao langa ao 
abysmo do tremedal, que faz corar a fronte de todas 
as almas castas. 

Phryne tomava assento entre as primeiras e as se- 
gundas. 

Ella dirigia-se ao templo da celebridade sob os me- 
Ihores auspicios. 

Encontrava em Athenas urn povo culto, jovial, cu- 
rioso, fanatico adorador do bello; encontrava academias 
para ouvir, como as Lasthenias, prelecgoes sobre a bel- 
leza, sobre o sublime, sobre todos os assuraplos que 
podiam interessar a alma humana, Deos e a natureza; 
encontrava pintores como Apelles, esculptores como 
Praxitelles, oradores como Hyperides: que Ihe faltava? 

A immortalidade? 
Tambem ia encontral-a. 
Vejamos como. 

Quando Phryne chegou a Athenas, jd nao existia Pe- 
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ricles, nem Socrates, nem Platao, nem Phidias, nem 
Polycleto, nem Polygnoto, nem o caprichoso Alcibia- 
des; mas vivia ainda um Praxitelles, urn Apelles, um 
Aristoteles e um Hyperides; existia a c6rte esplendida 
da mais bella mocidade do mundo; existia a corte en- 
thusiastica da belleza e do luxo, que se compunha nao 
so dos mais opulentos Athenienses, mas dos mais ga- 
lantes principes e ricos extrangeiros, que de todas as 
partes vinham render seu culto a rainha das luzes e 
dos prazeres. 

No meio, porem, d'este grupo brilhante de adora- 
dores, que quotidianamenle se acercavam de Phryne 
para depor-lhe no regago setinoso suas riquezas, seus 
amores, suas dedicagoes, e muitas vezes o mais esplen- 
dido future, nenhura de preferencia captivava a sua 
attengao. 

Phryne olhava com desconfianga para todas essas 
demonstragoes lisongeiras, para todos esses ramalhetes 
de flores, que a fanalica adoragao Ihe vinha langar aos 
pes, rescendentes de impuras lisonjas. 

. Sahida ha pouco da pobreza, seu alvo era accumular 
riquezas, reunir thesouros, em troca d'um languido 
olhar, d'um doce gesto, ou d'um meigo sorriso. 

SeU coragao pulsava ardenlemente, mas ao rhythmo 
sonoroso das drachmas gregas. 

Seu amante, no presente, chamava-se — Ouro; no 
future talvez se viesse a charaar Praxitelles ou Hype- 
rides; mas o future 6 nuvem muito densa para os que 
se engolpham nas horas momentaneas. 

Ella nao pensava ainda na gloria, nem na immorta- 
lidade. 

Embriagada dos perfumes das rosas do Pireo, nao 
sonhava nas delicias dos Elysios. 
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A seiva exuberante da vida corporea nao Ihe dei- 

xava entrever as voliipias celestiaes. 
Estava no sen periodo carnavalesco: reinava o ca- 

pricho, que e a cega divindade da materia. 
No emtanto a roda da vida gyra veloz, e da manha 

se chega em breve a tarde, e da tarde a densa noite. 
Em quanto a estrella Venus descreve sua voluptuosa 

curva sobre o azul dos ceos, quantas Pbrynes nao caem 
no abysmo do esquecimento!... 

Esla reflexao perpassou talvez pela fronte dePbryne. 
0 corpo canga, sacia-se, pende e resvala para a iner- 

cia, que e o seu mundo; so o espirito se eleva aos as- 
tros, abre suas azas luminosas e procura com inexpri- 
mivel avidez o seio do infinito. 

Phryne havia passado uma noite dos mais bellos so- 
nhos; sua fronte cingira-se das perfumadas rosas do 
miraoso Anacreonte; lodas as volupias da terra pare- 
ciam ter adejado pelo seu leito de ouro e purpura; as 
magicas luzes, os suaves perfumes, os inebriantes li- 
cores, que o Oriente confeccionava e Athenas recebia 
com a avidez d uraa Bacchante, passaram por aquelles 
labios sequiosos. 

Araanhecera o dia. Ella devia estar salisfeita, por- 
que tinha ricos thesouros, prodigos araantes; tinha a 
Grecia inteira ajoelhada e a beijar-lhe, com a faminta 
volupluosidade d'um D. Juan, as fimbrias douradas da 
sua tunica. 

Engano! 
Um tedio mortal se Ihe enroscava na alma como um 

verme nura bello fructo, quando a primavera esta em 
vesperas de se langar com todo o esplendor de suas 
galas nos bragos amorosos do mais ardente e vaporoso 
estio. 
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Nesse dia Phryne sentira uma nuvem subtil perpas- 
sar-lhe pela limpida e graciosa fronte. 

Deu ordem para nao receber ninguem. Vaga tristeza 
Ihe inundava a alma. 

Se naqnelle momento algum Aristippo Ihe per- 
guntasse: que lens, bella Phryne? ella nao saberia 
dizel-o. 

No emtanto a resposta era facil. Phryne gozava, mas 
como goza a machina: gozava, mas nao amava; e o 
amor e o astro da vida, o amor e o foco luminoso para 
onde convergem todas as nossas sensagbes, todos os 
nossos sentimentos, todas as nossas ideas, todos os nos- 
sos pensamentos em volupluosa ascensao para o ceo da 
felicidade; sem elle todas as (lores da vida estiolam, 
murcham e pendem como as plantas, que nao apanham 
um raio de sol. 

Phryne presentiu que as riquezas so nao bastam para 
chegar a felicidade: era preciso mais alguma cousa, era 
preciso sentir um raio d'amor, sonhar na gloria e en- 
trever ao longe esse ceo que nao tern nuvens, nem des- 
pede trovoadas. 

Ella lembrou-se lalvez da formosa Rhodope e de sua 
immortal pyramide, que ainda hoje fere o orgulho dos 
Pharaos; lembrou-se lalvez de Lais e do cinzel de Sco- 
pas1, que a immortalisara. 

Nisto a larde cae com toda a sua melancolica sere- 
nidade sobre as cumiadas do cabo Sunio, e abandona 

1 Scopas, mimoso esculptor grego, nascido em Paros pelos annos 460 antes de Christo (segundo Debay foi pelos annos 421). Elle foi o esculptor das Gratjas. Athenas, Coriutho, Epheso, Delphos, etc., enriqueceram-se de scus primores. 0 seu maior primor esculptural foi Aphrodita mia, ou Venus Eucharita ou graciosa, para a qual Lais de Coriutho Ihe servira de mo- delo. 



pouco a pouco a mnjestosa attitude do Parthenon e a 
irrequieta volubilidade do Pnyx.1 

Em quanto o negociante dirige seus passos para o 
Pireo, para ver chegar a vela amiga, e procura boas 
novas mercantis, os amantes da volupia encaminham-se 
para o Ceramico em busca d'um amoroso olhar. 

Phryne sente necessidade de dissipar os tediosos va- 
pores que se Ihe condensavam na alma, aos raios d'um 
esplendido e amoroso sol. 

Ella sae da sua magnifica habitafao para o Ceramico. 
Seu olhar naquelle dia nao era o olhar galante e ma- 

gnetico da rainha da belleza. Havia nelle alguma cousa 
de sombrio e melancolico. Dir-se-ia a estrella Venus 
oburabrada, no mais alto ponto do ceo, por errante e 
caprichosa nuvem. Sens adoradores, ao vel-a, interro- 
gara-se reciprocamente com olhares da mais surprehen- 
dente admiragao, mas debalde inlerrogam a Esphinge. 

No emtanto Phryne esquiv^-se dos olhares curiosos, 
e resvala subtilmente atraves das sombras dos verdes 
platanos. 

Depois de alguraas voltas caprichosas, olhando a esmo 
em volta de tudo que a cercava, senta-se num dos bancos 
do jardim, apoia sua pallida fronte numa das graciosas 
maos, e deixa a phantasia esvoafar pelos espagos. 

Alguns momentos depois, um vulto sonhador e sym- 
phatico perpassa de olhar errante, como quem procura 
alguma cousa que presenliu na terra, e ve irresistivel- 
raente escapar-se-lhe para o ceo. 

Phryne, ate alii indifl'erente a todos os olhares, que 
procuravam cevar-se em sua belleza, volta-se involun- 

1 Pnyx era assim chamado o logar onde se reunia o povo athe^ niense para ouvir os grandes oradores, como Demosthenos c Hy- perides. 
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tariamenle ao approximar d'aquelle vulto, e depara com 
o olhar ardente d'um joven de esplendida apparencia, 
estremece e sente um nao sei que perpassar-lhe as veias 
e lancal-a entre as ondas da mais amorosa ternura. 

0 objecto d'esla agradavel e mysteriosa sensafao, 
escusado e dizel-o, era o predestinado Praxitelles.1 

0 famoso artista, que ha muito procurava no ceo da 
arte a belleza d'uma estrella conforme o seu ideal, para 
revelal-a a terra sob o seu gracioso cinzel, parece en- 
conlral-a a final em Phryne, deslumbranle ramalhete 
da nalureza, atirado a terra nura voluptuoso dia em 
que os deoses do Olympo celebravam suas elhereas 
nupcias. 

Foi um dia de radiante surpreza para o artista e de 
suprema volupia para Pbryne. 

Foi um dia de amoroso enlevo para ella e de fulgida 
immorlalidade para ambos. 

0 soberano artista julgava-se presa d'um sonho: tal 
era o primoroso conjuncto d'aquelle gracioso corpo, 
onde o esplendor da belleza plastica se impunha ao lado 
da mais pura elegancia e da mais suave harmonia! 

Phryne tinha no rosto a pallidez do marmore do Hy- 
melto2 quando cae sob o cinzel do artista grego. 

Dar uma idea do reflexo divino, que animava enlao 
o seu olbar, desenhar a graciosa oval do seu rosto, ex- 
primir o seu riso de cherubim, os seus labios de rosa; 
apontar o seu collo de cysne, o seu voluptuoso seio, a 

1 Praxitelles floresceu em Athenas pelos annos 330 antes de Chrlsto. Era um esculptor mirnoso e delicado, que fazia realgar 
as suas obras pela uaturalidade e suave expressao dos mais ter- nos sentimentoa. Elle foi, depois de Phidias, o mais primoroso esculptor grego. 2 (3 marmore do Hymetto, com quanto fosse alvo, tinha a sin- gularidade de se toruar pallido quando o artista o desbaatava. 
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cintura de palmeira indiana; seria querer mutilar bar- 
baramente o maior prodigio de esculptura grega, seria 
querer profanar a Venus de Gnido.... Quem a nao viu 
nao pode fazer idea. E uma maravilha artistica, que o 
proprio genio nao poderia reproduzir duas vezes, sem 
se perlurbar e deixar, num vertiginoso deslumbramento, 
cahir o seu cinzel. 

Praxitelles desdeaqnelle momento apaixonara-se pela 
formosa Ihespiana, e, aproximando-se-lhe disse, toman- 
do-lhe uma das maos;—«Phryne, tu es o ideal da bel- 
leza que eu ha muito procure atraves d'este procelloso 
mar de fealdade que inunda a terra: tu es uma belleza 
verdadeiramente peregrina; mas lembra-fe que a na- 
lureza, como o deos Saturno, costuma langar maravi- 
llias de manha, para ter o gosto de devoral-as a tarde. 

0 prodigio da manha faz-se monstro a tarde, nao 
chega a noite. 

A rosa de abril nao passa a maio. 
Queres que o lyrio da tua formosura vice todas as 

manhas, floresca todas as tardes, brilhe todas as noites, 
alravesse todas as primaveras, zombe de todos os estios, 
escarnega de todos os outomos, e olhe impassivel para 
todos os invernos? 

Queres see o sol da minha arte, a vida infinita do 
meu cinzel? —Levanta-te e segue-me, que a iramorta- 
lidade sera comtigo!» 

Phryne, que ate alii ouvira com ineffavel prazer a voz 
enthusiasta do eximio esculptor, e se deixara allucinar 
por aquelle olhar que relleclia o fogo sagrado do ge- 
nio, desprende um meigo sorriso, como significando — 
sim; levanta-se e acompanha o grande artista ate a sua 
officina, onde elle passar a mostrar-lhe todos os pri- 
mores que haviam sahido do seu magnifico cinzel, como 



190 

o satyro, e Ihe fez admirar as mais bellas estaluas dos 
famosos esculplores, Phidias, Anaxogoras, Socrates de 
Thebas, Polycleto, Gorgias, e oulros artistas celebres. 

Revelou-lhe depois os projeclos que linha era vista 
sobre algumas das suas futuras composifbes artisticas, 
e desde entao se eslreitaram entre ambos os mais in- 
timos lagos de amor e sympathia. 

As frequentes visilas, porem, que reciprocamente 
faziam estas duas celebridades, tornaram-se visiveis, e 
era breve o publico alheniense foi sabedor dos amores 
de Praxilelles com Phryne. 

No emlauto Praxitelles realisa uma das suas immor- 
taes composigoes — o Amor, estatua primorosa, com 
que mais tarde viera a brindar Phryne, e com a qual 
ella adornara a terra do seu nascimento, Thespies. 

No auge d'estas amorosas relagoes aproximam-se as 
festas dos Eleusis i, uma das mais sumptuosas que se 
celebravam na Grecia. 

0 povo entao sae em columnas cerradas da porta sa- 
grada de Athenas, e segue a via sacra* que o conduzia 
a Eleusis. 

Reinava viva animagao por toda a parte; tudo canta, 
tudo folga. 

A Grecia inteira se levanta para assislir as festas da 
deosa das seiras e da abundancia. 

Tudo quanto ha de grande e celebre toma o seu 
baslao de romeiro e segue para Eleusis. 

1 Eleusis, cidade de Attica, situada a 18 kilometres de Athe- 
nas. E celebre pelo seu grandiose temple e os mysteries de Ceres que alii se celebravam. Os que desejarem saber em que consis- tiam estas festas e estes mysteries vejam: Voyage du Jeune Anackarsis en Grece, t. 3.°, pag. 65, par Barth61emy. 2 Porta sagrada se chamava a porta por onde se saia de Athe- nas, e via sacra a estrada que conduzia & cidade de Eleusis. 
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Nao ha alii um so lugar vago. 
0 sol que brilha enlao e de setembro. 
Era o tempo em que as nymphas do Pireo proeu- 

ravam lanfar-se nos bragos de Neptuno, como outr'ora 
as virgens de Esparta se langavam era bellos grupos 
nas do Eurotas. 

Foi nesta occasiao que Phryne chegou tambem a 
praia de Eleusis, e langou seu bello e genlil corpo no 
seio azul d'aquellas ondas. 

Foi um espeetaculo surprehendente e encantador. 
Imagine o leitor uma das maravilhas da esculptura 

grega langada no mar de Eleusis com a simplicidade 
com que a nossa curiosa Eva fora langada por Deus no 
paraizo tcrreal. 

Imagine-se aquelle gracioso corpo, ora tluctuando 
como um lyrio por de sobre o azul das ondas, ora mo- 
vendo-se com loda a travessura d'uma bailarina italiana 
ou d'uma sereia da nova Australia! 

Imagine-se que de evolugoes doudejantes e volu- 
ptuosas, que de brincos nao faria aquella gentil crea- 
tura! 

Imagine-se urn povo inteiro sobre as praias de Eleu- 
sis, acotovelando-se phreneticamente para mirar e re- 
mirar aquellas formas divinas, atraves da transparente 
e neptulina gaza! 

Imagine-se que de apertoes, que de acotoveladas, que 
de suspiros, que de ancias, que de olhares volupluosos 
se nao langariam atraves das ondas para surprehender 
a ponta do mais mimoso pe, a esphericidade da mais 
gentil cabega, o gracioso contorno do mais formoso 
seio I 

Imagine-se um cysne resvalando em lago de anil, 
sob um ceo de purpurall... 
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No emlanlo este espectaculo nao se perde, como 
muitos outros, na sombra d'um momenlo: nao; alraves 
d'aquella multidao, que se prende as margens deEleusis 
para simplesmente beber pelo olhar urn trago de volu- 
ptuoso enlevo, ao remirar o alabaslrino seio de Phryne, 
ba dois artistas inspirados e amantes do bello, ha um 
esculptor e um pintor, que vao conduzir pelo brafo a 
iramortalidade a bella Phryne: esles artistas sao — 
Praxilelles e Apelles1. 

Foi entao que Phryne inspirou a Praxilelles e Ihe 
serviu de modelo para a assombrosa maravilha, que 
tem o nome de Venus de Gnido; foi entao que Apelles, 
no momento em que Phryne saia da onda, toda cheia 
de gentileza, e que a Grecia inteira maravilhada bra- 
dou: «E Venus a surgir do seio dos mares;» foi entao, 
repilo, que Apelles se inspirou tambem, e compoz sob 
aquelle sublime modelo a sua Venus Andyomina4. 

Foi entao que Phryne, este mimo da formosura grega, 
se tornou o ceo do ideal, sorrindo aos olhos do arlista, 
e Ihe abriu as porlas da inspiragao para num amoroso 
arroubo realisar na pintura e na esculptura o typo 
eterno da belleza plaslica. 

1 Apelles, celebre pintor de Cos, discipulo de Pamphilo, flo- resceu pelos annos 332 antes de Christo. Viveu na corte de Ale- xandre e depois na de Ptolomeo Lago. Alexandre estimava-o tanto, que chegou a ponto de Ihe ceder a sua favorita, a formosa Campaspe; e considerava o sen geuio artistico de forma que nao consentia que seu retrato fosse tirado senao por elle. 2 Quer dizer, Venus sahindo da onda. Este quadro, desenhado por Apelles, representa uma forirosa mulher de p6, em toda a sua nudez, arqueando um pouco o joelho esquerdo, com o rosto voltado para esse lado, e occultandn com a mao direita aquelle peregrino ponto, que o pejo protcje, em quanto se vale da es- querda paraerguer a delicada roupagem, que se acha suspensa 
sobre uma pequeua urna de perfumes. 
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Sem Phryne nao existiria a Venus de Gnido e a An- 
dyomina; sem Praxitelles e Apelles, Phryne nao pas- 
saria a posteridade ; mas sem Phryne, talvez que os 
artistas nao fossem tao celebres. 

Contraste estupendo I 
Deos realisa 'na argila ephemera da humanidade o 

typo da belleza plastica, mas deixa-a esvair um mo- 
mento depois, como um perfume pela immensidade do 
espafo; o homem, das profundezas do sen nada, sur- 
prehende esse raio de belleza, escapado a furto do seio 
do Eterno e crystallisa-o, para assim dizer, e torna-o 
sensivel e palpavel, sob o marmore eterno da arte. 

Sem a arte todas as peregrinas formosuras, desde o 
raiar esplendido da creafao, teriam resvalado para o sor- 
vedouro do nada. Sem o amoroso sorriso do artista, a bel- 
leza plastica deslumbrar-nos-ia um momento; mas de- 
pois? ah ! depois, como a flor, seria arrebatada da tenra 
haste e langada, a nossa vista, para o Iremendo abysmol... 

Estupendo contraste 1 
A nalureza cria, anima, mas destroe; o homem com- 

bina, reproduz, e, ao sopro do seu genio artistico, eter- 
nisa. 

Qual e raaior aqui: a natureza ou o genio? 
Depois d'este especlaculo encanlador, que tao fe- 

cundo se tornara para a arte, Phryne tornou-se um 
idolo da voliipia; Suas encantadoras forraas despertarara 
desejos insaciaveis. 

0 numero de seus adoradores augmentou prodigio- 
samente. Entre esles apparece o celebre Eulhias, advo- 
gado atheniense, homem de fortuna, bastante popular, 
mas d'um aspecto extremamente horripilante. 

A natureza tornara-se avara para com elle, sob o. 
ponto de vista physico. 

13 
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No emlanto, atraves d'aquelle involucre repugaante 
pulsava um coragao sedento de voliipias, ardente, apai- 
xonado e implacavel, quando conlrariado por algum 
obslaculo que se oppunha aos sous intentos. 

Eulhias apreciava o bello, mas pelo lado puramenle 
sensual. Era positivo como um mathematico pygmeo; 
tinha a sede revollante da bacchante, e nao a volupia 
elherea d'um Platao. 

Seu espirito resenlia-se da educagao calculista e in- 
teresseira que desdc crianca tivera. 

0 coracao tornara-se-lhe secco e duro, completamente 
inaccessivel aos sentimenlos delicados, ternos e pundo- 
norosos, proprios das almas delicadas, que respiraram 
desde o bergo os perfumes dos mais nobres e virtuosos 
exemplos. 

Eulhias achara-se tambem nas festas de Eleusis, e 
tivera occasiao de lanfar seu olhar volupluoso pelas 
gentis formas de Phryne. Desde enlao se Ihe accende- 
rara desejos vulcanicos, que so um olhar d'esta formo- 
sura podia extinguir; e teve a idea de conquistar o co- 
ragao de Phryne, consultando apenas a sua bolga, sem 
se lembrar da sua fealdade. 

Phryne, porem, quando viu este novo Plutao, hor- 
rorisara-se e dera-lhe uma gargalhada era resposta as 
suas aspirafoes. 

Debalde foram todos os meios astuciosos, de que se 
servira Euthias para obter sequer um raeigo riso; de- 
balde appellou para as suas riquezas; pois riquezas 
thesouros tinha Phryne. 

Despeitado por esta repulsa, ferido no seu orgulho, 
rebaixado aos olhos da sua ardente paixao, que o con- 
suraia e devorava noite e dia, Eulhias jurou vingar-se, 
e vingar-se d'uraa raaneira cruel. 
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0 crime de irreligiao, como ja fizemos conhecer ao 
tractar da vida de Aspasia, era um crime de morte 
entre os gregos. 

Os Athenienses, com quanto civilisados, eram neste 
ponto supersticiosos era extremo. 

As celebridades mais sympathicas e populaces, logo 
que fossem accusadas d'este crime, ficavam perdidas 
na opiniao publica; e a espada de Damocles cahia logo 
sobre a desgrafada cabega que fosse apontada de tal im- 
piedade para com os deoses. 

Anaxagoras, Socrates, Alcibiades e Aspasia conhe- 
ceram esta triste verdade. 

Euthias lembrara-se, pois, d'este miseravel recurso; 
com o fito, a principio, de intimidar Phryne e ver se 
assim obtinha algum gesto complacerite da bella sacer- 
dotisa de Venus. 

Engano. 
Phryne sentia secreta aversao por este homem; o 

seu horrendo exterior obrigava-a invencivelmente a 
repellil-o da sua presenga, sem ainda conhecer a feal- 
dade da sua alma, que entao, por este vil procedimento, 
se revelava d'uma hediondez inexcedivel; hediondez 
que de certo excedia a do seu corpo. 

Euthias conduziu pois Phryne ao tribunal dos He- 
liastas;1 accusando-a de introduzir urn deos novo2 e 
formar thiases3 illicitas de homense mulheres, augraen- 

1 Este tribunal era um dos principaes de Athenas, que se compunha, de ordinario, de quinhentos membros; mas podia subir a mil, dois mil e ate scis mil, conforme a importaucia da causa e do delicto. Decidia das causas de impiedade. 2 Segundo M. Sauppe, citado por Lonvet, este deos novo era o Isodaetes, adorado pelas mulheres d'uma virtude pouco aus- tera; era talvez o deos orgiaco, como o suppoe Plutarcho. 3 Thiases eram sociedades que se reuniam em Athenas, em certos dias fixos, com auctorisaQao legal, para offerecerem um sacrificio a uma divindade e darem um repasto commum. 
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tando assim a corrupcao d'uma maneira fatal para a 
sociedade grega. 

Era pois uma accusagao seria, e que de certo teria 
conduzido Phryne a morle, se o orador Hyperides, que 
a adorava em extreme, Ihe nao tivesse offerecido os 
seus recursos oratorios. 

Em presenfa d'aquelle tribunal, procurou Hyperides 
refutar as accusagoes de Euthias; porem, no meio dos 
seus arrojos oratorios, vendo que os juizes se nao 
commoviam, estava ja a ponto de desesperar, quando 
se lembrou d'um maravilhoso rerurso, — foi chamar 
Phryne; e, rasgando o setinoso vestido, quo Ihe occul- 
lava asbellasformas, disse: «Eil-a, juizes: condemnae-a 
agora a morte; se ousaes, condemnae-a; mas lembrae- 
vos que ides condemnar a mais bella e radiante sacer- 
dotisa de Venus.® 

Os juizes, em presenfa d'aquella deslumbrante ma- 
ravilha, curvaram a cabefa, deixaram cahir a penna, que 
estava para ferir de morte a maior formosura de Athe- 
nas, e, receiando a vinganfa da deosa dos amores, 
langaram immediafamenle sobre a graciosa fronte de 
Phryne a desejada absolvicaoi. 

Esta perseguigao de Euthias augmentou a celebri- 
dade de Phryne, que d'ahi em diante ainda mais oc- 
cultou seus irresistiveis encantos, apparecendo so em 

* Segundo a opiniao de Quintiliano, Sexto Empiricus, Alci- phron e outros, citados por Mr. Lonvet, julgaudo Phryn6, impo- tente a eloquencia de Hyperides, e jA proxima a ser condemnada a morte, rasgara a sua tunica, abrira seu formoso seio e lantja- ra-se de joolhos aos p6s dos juizes; e estes, em presenca de tao surpreheudente attitude, lau^aram-lhe logo o osculo da absol- Ti^ao. 
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algumas festas e rliverlimentos de primeira ordem. 
D'ahi era diante, ella concedia seus olhares apenas a 
uraa ou oulra celebridade nacional ou extrangeira, qne, 
arrastada pela fama da sua belleza, procurava visital-a. 

Seus ihesouros eram lao opulentos, que chegara a 
offerecer-se para reedificar Thebas, exigindo apenas uraa 
pedra com a seguinte inscripgao: uDestruida por Ale- 
xandre e reconstruida por Phryne.» 

A offerta nao foi acceita, mas Phryne nem por isso 
deixou de passar a posteridade. 0 que nao poderam 
obter as suas riquezas, obteve-o o amor de Praxitelles 
e o genio de Apelles. 

E que o amor e a fonte de todas as maravilhas, de 
todas as grandes creagoes e de todas as immortalida- 
des. Sem elle, Deus nao livera arrancado das profundas 
do abysmo os maravilhosos mundos, que brilham ra- 
diantes na immensidade do espago; sem elle, Deus nao 
tivera resgatado do peccado original a pobre humani- 
dade, que o fructo prohibido langara no desterro; sem 
elle nao tivera Magdalena banhado de perfumes os pes 
de Jesus, enxugando-os com as suas formosas trangas: 
sem elle nao se immortalisara Dante, Petrarcha, Milton 
e Camoes; sem elle, o mundo seria um deserto arido 
como a Lybia, frio e gelado como a Laponia, escuro e 
tenebroso como o inferno. 

Agora, antes de terminar esta graciosa vida, vejamos 
uma astuciosa lembranga de Phryne com Praxitelles, 
e o que ella dissera do auslero philosopho Xenocrates, 
discipulo de Platao. 

Phryne visitava a miudo a officina de Praxitelles; e 
certo dia, depois de haver discorrido sobre o merito 
e belleza de algumas estatuas, manifestou-lhe ella o 
desejo de possuir uma das suas melhores obras; o su- 
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blime artista annuiu, mas com a condigao de ella fazer 
a escoiha. 

Como Ihe fosse difficil delerminar-se por este ou 
aquelle primor, calou-se Phryne; e no dia seguinte ap- 
parece a Praxilelles, dizendo-lhe que o fogo acabava de 
surprehender a sua officina e que as mais bellas esta- 
tuas estavam a ponto de ser destruidas. «Ahl exclamou 
elle, levando as maos a cabe?a, eslou perdido se me 
nao salvam o Amor e o SalyroN Enlao Phryne, sor- 
rindo-se, disse-lhe; tranquilisae-vos, que e falso o que 
acabo de dizer-vos; vali-me d'este estralagema para 
assim vos poder obrigar a esclarecer-me na minha es- 
coiha. 

E, tomando logo a estatua do Amor, offertou-a a ci- 
dade de Thespies, sua terra natal. 

No meio d'esta submissao geral aos encantos de Phry- 
ne, houve urn homem de bronze, que encarou esta 
deslumbranle belleza, como se encara uma folha de 
arvore lanfada pelo sopro do outomno a corrente d'um 
riacho. 

Este homem foi Xenocrates1, discipulo de Platao, 
philosopho d'uma ausleridade extrema, para quera a 
belleza, os encantos e todas as seducgoes previamente 
esludadas por Phryne, foram impolentes para o sub- 
metter ao seu imperio. 

Esta resistencia, inesperada por uma mulher que se 
vangloriava de ter a seus pes os homens mais sabios, 
os mais celebres artistas, os mais poderosos da terra, 

• Xenocrates, philosopho grego, natural de Chalcedonia, que 
nasceu em 406 antes de Christo e morreu em 314, tornou-se ce- lebre pelas suas virtudes, desinteresse e continencia. O exoesso de sua austeridade e de sua rudeza fizera dizer a Platao: .Xe- nocrates precisa sacrificar ds Gra9as.» 
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quer pelas suas riquezas, quer pelas suas posifoes so- 
ciaes, feriu lanto o amor proprio de Phryne, que'lhe 
fez dizer: «Xenocrates nao e um homem, mas urn ro- 
chedo, um corpo sem alma1.# 

No emtanto Phryne consolava-se d'esta monslruosa 
excepcao, vendo-se cercada dos mais espiendidos as-- 
tros, que de todos os pontos da Grecia vinham admi- 
rar-lhe a belleza, as gragas e seus irresistiveis encantos. 

Esta volupluosa adoragao acorapanhou-a ate 5 mais 
avangada edade, ate aquella edade em que ella, olhando 
para o seu espelho, perguntava:-—Para onde foste, bel- 
leza minha, para onde foste, que te nao vejo mais?— 
E deixava resvalar uma lagrima, que parecia dizer: tudo 
e fugilivo neste mundo!... 

N'um dia doce languor Ihe desce da fronte aos pes, 
e adormecera. 

Approxima-se alta noite, a noite suprema, em que 
Phryne vira em sonho uma virgem, de peregrina for- 
raosura, descer das alluras olympicas com um dourado 
copo na mao, e desbrugando-se-lhe sobre o leito de 
purpura, disse com o sorriso nos labios: «Phryne, toma 
uma gotta d'este nectar, que t'o envia Jupiter; toma-o, 
que a vida, a juventude, e a belleza virao de novo vi- 
sitar-te com mais forga e vigor; bebe-o, bebe-o, mas 
d'um so trago, que os resplendores da immorlalidade 
surgirao a teus olhos encantadores.» 

Phryne, ao ouvir isto, leva com desconfianga o dou- 
1 Debay, no seu livro intitulado—Lais de Corinthe et Ninon de Lenclos — a pag. 41, dsi este caso como succedido entre Xe- nocrates e Lais; no emtanto nos julgamos que Debay assim pro- 

cedera para embellezar a sua biographia anecdotica, pois Lais nao podia existir entao. Os que desejarem conhecer minucio- samente esta anecdota entre Phryn6 e Xenocrates, yejam: FHes et Courlisanes de la Grece. 
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rado copo aos desmaiados .labios, e bebeu... bebeu... 
ao acordar porem estava na eternidade!... 

Phryne pagara seu tributo a terra, e fora, depois de 
fecundar, com os raios de sua maravilhosa belleza, tanto 
a pintura como a esculplura grega, passar a phase de 
sua primavera eterna nos formosos jardins da estrella 
Venus. 

E la que vagueia agora, como borbolela branca, atra- 
ves de douradas flores, em companhia de oulras, que 
na terra se chamaram Hellena, Semiramis, Aspasia, 
Lais, Sapho, Cleopatra, Lenclos e Maintenon... 



CLEOPATRA 





Cleopatra e esplendida aurora do mais voluptuoso 
amor que tern raiado sob o ardente ceo do Egypto. 

Cleopatra e uma d'estas gentdezas reaes, que o acaso 
fizera subir ao throno dos Ptolomeus, para dirigir os 
destines d'um povo, conquistar a felicidade d'uma 
grande nafao, reinar sobre o Egypto, — quando a natu- 
reza parece tel-a somente lalhado para se elevar ao solio 
da volitpia e alii reinar sobre todos os coragoes syba- 
rilas, que rendem cullo a belleza plaslica, as gragas sa- 
turnaes, e aos encanlos da feiticeira Rhodope e da des- 
lumbrante Phryne. 

Ella e esse fatal prodigio, de que nosfalla Horacio; 
e essa mulher prodigiosa, que a historia do Egypto nos 
aponta corao uma das mais celebres pelos singulares e 
variadissimos quadros de sua vida, que e urn interes- 
sante romance findando tragicaraente. 

Contemporanea das mais estupendas revolufoes que 
agitaram o imperio romano; abra?ada amorosaraente 
aos maiores vultos que presidiam aos deslinos da re- 
publica, como Cesar e Marco Antonio; osseus magni- 
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ficos banqnetes, os seus deslumbrantes festins, as suas 
voluptuosas danfas; as suas phantaslicas cagadas, as 
suas pescas e regatas sobre o Nilo; o seu capricho de 
conquistar heroes romanos, desde Sexto Pompeo ate 
Marco Antonio; os seus banhos a Phryne, sobre as 
costas de Pharo; as suas pretengoes a Semiramis, mon- 
tando a cavallo com a destreza de urn arabe, e mane- 
jando a langa e a espada com o valor d'uma amazona, 
pondo-se a testa do seu exercito da Syria ate Pelusa, 
para reconquislar os seus direitos ao throno dos Pto- 
lomeus; o seu olhar desibylla; o seu arrojo de sondar 
o ceo como se fora uma Hypathia; os seus raomentos 
de Aspasia, protegendo as leltras e enriquecendo a bi- 
bliotbeca de Alexandria com a de Pergamo; os seus 
delirios, os seus excessos amorosos, atraves das ondas 
perfumadas de Baccho; as suas aspiragoes a Nelson, 
depois de ter vcslido a farda bordada d'um pequeno 
Cesar; os seus prodigiosos recursos, indicio das mais 
ricas faculdades: tudo isto em lucta com os maiores 
caprichos e excessos da mais requintada voliipia; tudo 
isto, repito, da logar a formar o mais interessante li- 
vro, abre horisontes para as mais serias consideragoes, 
permitte lamentar os desperdicios de lao soberbas fa- 
culdades,— faculdades que podiam ter feito d'esta mu- 
Iher, nao uma voluptuosa Lais, como geralmente se 
considers, mas o ideal da mais perfeita soberania, o 
maior prodigio do seu sexo, adornando o pantheon do 
paganismo e despertando a admiragao de lodos os se- 
culos. 

Corria o anno 52 antes de Chrislo, quando Ptolomeu 
Aulete, depois de ter atravessado o periodo de seu rei- 
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nado d'uma maneira bem tempestuosa e pouco digna, 
morrera alfim, deixando o sumpluoso throno do Egyplo 
a sua fllha Cleopatra, com a condifao de se casar com 
Ptolomeu Denis, seu irmao mais velho, e reinarem con- 
junctamente, como era de costume entre a sua dynastia. 

Cleopatra contava enlao dezoito primaveras: era a 
bella aurora do oriente abrindo seus labios de rosa ao 
occidente. 

Ptolomeu Denis, dominado pelo eunucho Photino e 
por Achillas, o general em chefe das tropas egypcias, 
vivia com sua irma Cleopatra em constante desordem. 

Cleopatra odiava estes malditos favoritos. 
No meio d'estas dissensoes, o filho mais velho do 

grande Pompeo apparece em Alexandria, a lim de pedir 
soccorros contra Cesar, que havia passado o Rubicon 
e fazia tremer com suas legioes de fogo a cidade eterna. 

Cleopatra julga encontrar um grande apoio em Roma 
por intermedio de Sexto Pompeo, e sorri-lhe benevo- 
lentemente; mas Photino e Achillas mostraram-se nao 
menos habeis, enviando emissarios a Roma, que Ihes 
obtiveram do senado uma desisao favoravel a sua causa. 

Animados por este grandiose apoio, Photino e Achillas 
obrigaram a joven Cleopatra a abandonar o throno e a 
partir para a Syria. 

Alii chegada, Cleopatra tractou de organisar um pe- 
queno exercito, e veio disputar a parte da sua heranfa 
com as armas na mao. 

Chegada a Pelusa, uma das cidades do Egypto; Pto- 
lomeu Denis, logo que d'isto foi sabedor, poe-se a testa 
de suas tropas e sahiu de Alexandria para a combater. 

Estavara as cousas neste ponlo; estavara os dois 
exercitos para travar a sangrenta lucta, quando Pom- 
peo, batido na Pharsalia, veio buscar a morle era Ale- 
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xandria, em logar do abrago amigo e hospitaleiro, que 
Ihe devia dar Plolomeo Denis. 

Neste interim apresenta-se o grande Cesar, que vinha 
em perseguigao de seu rival; e Plolomeo Denis, para 
lisongeal-o, manda-lhe, ao desembarcar no porto de 
Pharo, offerecer, por um dos seus favorilos, numa salva 
de prata, a cabega e o annel de Pompeo. 

Dizem que Cesar, ao ver a cabega do grande Pom- 
peo, recuara horrorisado e vertera lagrimas; em se- 
guida ordenou que suas cinzas fossera depositadas no 
templo da deosa Nemesis 

Obrigado a deler-se mais algum tempo em Alexan- 
dria, por causa dos maus venlos, que enlao reinavam, 
Cesar occupa-se em visilar a esplendida cidade e seus 
magnificos templos. 

Em seguida, corao o fallecido rei deixasse o povo 
romano tutor de seus fdhos, Cesar, na qualidade de 
dictador de Roma, julgava-se com direito de exercer 
esta tutela e de fazer terminar, sem appello, a con- 
tenda. 

Logo que Cleopatra soube que Cesar se achava em 
Alexandria, tractou de vir em pessoa advogar a sua 
causa; e, como nao desejasse ser presentida pelos guar- 
das de seu irmao, teve de usar de um estralagema para 
chegar a presenga de Cesar. Com a resolugao d'utn 
conquistador, fez-se de vela de Pelusa para Alexan- 
dria; ao anoitecer, estende-se sobre um tapete per- 
sico, e ordena ao seu fiel Apollodoro de a involver 
como se fora um fardo de bellas sedas da India e con- 
duzil-a ao palacio do conquistador Romano, que, ao 

• Nemesis era a deosa que presidia d yinganQa das acQocs crueis. D'esta fdrma Cesar dava bem a conbecer aos vis adu- 1 adores que reprovara tao moustruoso procedimento. 
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vel-a surgird'aquelle involucro astucioso, fica inebriado 
de sua belleza, de suas gragas e de suas ternas sup- 
plicas. 

Cleopatra estava na flor da sua juventude; Cesar no 
vigor da vida. 

Sua causa estava ganha. 
No emtanto, Photino, tutor do joven rei, assim que 

presentiu as vistas de Cesar, revoltou-se contra elle e 
offereceu-lhe urn grande combate, que o ia pondo em 
risco de vida, se nao fora a resolufao de salvar-se a 
nado com os seus Commentarios e fazer queimar a frota, 
para nao cahir nas maos do inimigo. 

0 soccorro, que seu alliado Mithridates de Pergamo 
Ihe dera, concorreu para o seu triumpho, repellindo o 
exercito egypcio, em Pelusa. 

Ptolomeu morreu afogado noNilo, quando fugia num 
pequeno barco. 

Cesar tornou-se senhor do Egypto, e, sem mais ob- 
staculos, fez sentar Cleopatra no throno em companhia 
de seu irmao mais novo. 

Aqui abre-se um parentesis de sonhos e de volupias 
para o grande conquistador das Gallias, e para a se- 
ductora Cleopatra. 

Logo que Cleopatra se viu sentada no throno de seus 
antepassados e livre dos seus implacaveis inimigos, foi 
render gragas aos deoses no teinplo de Serapis i, e fez 

1 Serapis era o deos principal dos Egypcios. Seus adoradores consideravam-no o deos supremo, que fazia resuscitar, dar a 
vida e a saude. Identificavam-n'o com Plutao, Esculapio (deos da medicina), e Jupiter. Confundiam-no com Osiris. Era muito popular. Era sua honra se faziam peregrina^oes immensas de 
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celebrar sumptuosas festas em honra do grande heroe 
das Gallias. 

Depois, seguiu-se uma phase de ouro, toda de pas- 
seios, cafadas, festins e prazeres inesgotaveis. 

Num certo dia Cleopatra convidava o grande Cesar 
a percorrer a majestosa Alexandria, que se estendia 
entre o .Mediterraneo ao norte, e o lago Mareotis ao 
sul, dividida em dois bairros principaes, o bairro Ra- 
kotis 1 e o bairro Bruchium2, e a visitar o sumptuoso 
lemplo de Serapis, todo construido de riquissimo mar- 
more, o de Nepluno, e o templo onde repousa Alexandre 
sobre o sen turaulo de ouro 3, o Museu ou Academia, 
o Gymnasio com seu majestoso portico de 600 pes de 
comprimento, sustentado por numerosas ordens de so- 
berbas columnas de marmore, a Bibliotheca, uma das 
mais ricas do mundo, com seus 700 mil volumes1; 
no outro dia convidava-o a visitar a maravilha de Pharo, 

todas as partes do Egypto. Attribuiam-lhe muitos milagres. Apresentavam-no adornado de estrellas, tauto do lado direito como do esquerdo, etc. 1 Era o bairro popular, onde habitavam os commerciantes, artist as, etc. 2 Bairro aristocratico, onde existiam numerosos templos, pa- lacios, e tudo que de mais opulento havia em Alexandria. 3 Alexandre morreu em Babylonia; por^m seu corpo foi tras- ladado para Alexandria, acon.panhado da maior pompa que imaginar se pode, no reinado de Ptolomeo Soter, que havia sido seu general. Seu tumulo foi profanado pelo infame Seleucus, roubando-lhe o tumulo de ouro e deixando em seu logar um de vidro. 4 Parte d'esta bibliotheca fora devorada entao pelas cham- 
mas, quando Cesar luctava com Ptolomeo Denis e lan^ara fogo ao arsenal; outra parte ou toda fora-se, segundo uns, pela mal- dade d'um general de Omar, aoinvadir Alexandria em 640; se- crundo outros, foram os proprios christaos que Ihe lanparam fogo. Winckelmann, na sua — Hiatoire de Vart chez lea anciena — se- gue esta ultima opiniao. 
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que se elevava sobre a ilha do mesmo nome, donde se 
abria \im horisonte vasto e encantador, atraves dos niais 
ricos vasos de guerra e mercantis, que indolenlemente 
fluctuavarn sobre a bahia azul do Mediterraneo. 

Depois passavam a percorrer as margens encanta- 
doras do lago Mareotisl, todo cercado de suas vastas 
floreslas de palmeiras, agitadas voluptuosamente pela 
brisa perfumada do norte; depois seguiam para o Cairo 
a visitar as «moradas eternas dos Phara6s», as eternas 
pyramided, que fizeram dizer a Bonaparte em 1798, 
na batalha, chamada das Pyramides, contra Mourad-Bey: 
«Soldados! do alto d'aquellas pyramides quarenta se- 
culos vos contemfilam.» 

Terminadas estas pequenas digressoes, Cesar, sen- 
tindo-se cada vez mais fascinado por esta mysteriosa 
serea do Egypto, resolveu fazer uma digressao mais 
longa sobre as aguas do majesloso Nilo. 

Cleopatra applaude a lerabranya, e em breve uma 
galera magoifica sulcava as ondas do Nilo, seguida de 
mil barcas, que era o deslumbrante cortejo da Formosa 
rainha. 

Descrever agora a belleza do Nilo, a verdura eterna 
de suas margens, adornadas de palmeiras, de sycomo- 
ros, de tamareiras, de figueiras e de inebrianles pam- 
panos, fluctuando ao sopro da tepida virafao; dar idea 
dos sonhos amorosos de Cesar, dos seus extasis, dos 
seus festins, das conlemplaQoes nocturnas, dos seus 
devaneios, seria um impossivel. 

Basla dizer que Cesar teria seguido Cleopatra ate 

i 0 lago Mareotis ficava a meia legua de distancia de Ale- xandria. As areas da Lybia e a incuria dos turcos fizeram des- apparecer este celebre lago, que se acha hoje todo coberto de 
areas. 

14 
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aos confins tla Ethiopia, e ler-se-hia perrlido na sua lua 
de mel, se os seus veteranos, mais sensalos do qne elle 
naquella occasiao, Ihe nao tivessem dicto;—alto! 

Cesar accordou da sua lethargica somnolencia, e, 
lembrando-se da sua missao, quer, antes de voltar a 
Italia, para conter os partidarios de Pompeo, realisar 
algura feito, que Ihe lizesse perdoar este momento de 
Sardanapalo. 

Foi enlao que langou seu olhar de aguia sobre as 
margens do Bosphoro, e submetteu ao seu poder o rei 
Pharnacio, que incommodava algumas possessoes ro- 
raanas, situadas ao oriente. 

Esta expedicao foi tao rapida, que deu logar a Cesar 
escreverpara Roma, cheiodejubilo: «Veni, vidi, vici.®1 

No eralanto Cleopatra da a luz o fructo de seus 
arnorosos sonhos com o heroe da Pharsalia, o qual teve 
o nome de Cesarion. 

Em quanto Cesar voa a cidade eterna2 para sub- 
metter ao seu poder alguns partidarios de Pumpeo e 
consolidar a sua auctoridade, Cleopatra fica em Ale- 
xandria reparando e enriquecendo a bibliolheca, o ar- 
senal e outros monumentos, que haviam solTrido eslra- 
gos nos dias sangrentos que precederam a sua nova 
ascensao ao antigo throno dos Pharaos. 

Esta ausencia foi de pouca durafao, pois em breve 
Cleopatra partia, com seu joven irmao e esposo, para 
Roma, onde teve a mais brilhante recepcao.' 

1 Cheguci, vi e venci. 2 E duvidoso ainda, se Cesar partiu logo para a Italia ou para Africa, onde Scipiao e Catao, com o auxilio de Juba de 
Mauritauia, reuniam fortjas para combatel-o. 
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0 grande Cesar recebeu-a em seu proprio palacio, 
■e ordenou festas e diversoes pelas margens do Tibre; 
ordenou que o rei e a rainha do Egygto fossem consi- 
derados amigos do povo romano; mandou que a eslatua 
de ouro de Cleopatra fosse collocada no templo de Venus 
ao lado d'aquella deosa; rendeu-lhe emfim todas as hon- 
ras imaginaveis, postergando todas as leis, que a sua 
posifao, dignidade e decoro exigiam que acatasse. 

No meio d'estas deslumbrarttes e honrosas manifes- 
taijoes, o povo romano indignou-se de que Cesar ren- 
desse tantas homenagens a uma rainha barbara1; e Cleo- 
patra, para evitar algum desgosto, regressou para as 
margens do Nilo.2 

Cesar, no excesso das suas victorias ganhas nas Gal- 
lias, na Pharsalia, em Alexandria, no Bosphoro, na 
Africa, e nas planicies de Munda, julga-se um semi-deos, 
como o cbamava o lisongeiro senado romano; julga-se 
invulneravel como um Achilles; mas os punhaes de 
Brulo e Cassio desenganaram-no, e mostraram-lhe a 
sua misera bumanidade. 

£ um fim bem triste e doloroso, e verdade; mas, 
que mais pode esperar um homem, que salta por cima 
de todas as leis moraes, e voa nas azas do seu orgulho 
para a esphera dos semi-deoses?... 

Em quanto Cesar cae em Roma debaixo dos vinte e 
tres punhaes, e e arrastado ate em frenle da estalua 
de Pompeo; em quanto Roma se agita'e revolve enso- 
pada no sangue de Cesar; em quantos novas ambifoes 

1 Os romanos, no excesso do seu orgulho, julgavam bnrbaros todos os povos, sem se lembrarein dos scus circos de feras e de seus gladiadores. 2 Alguns biographos dizem que so depois da morte de Cesar 6 que fugira para o Egypto. 
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se debalem, guerreain e estrangulam, para darem a 
final o segundo triumviralo, que immoUra as suas pai- 
xoes o symbolo da eloquencia romana; cm quanto na 
cidade eterna se levanlam Oclavio, Antonio e Lepido, 
como berdeiros do poder cesariano; em quanto Bruto 
e Cassio, estes ullimos raios da liberdade romana, se 
extinguem nas planicies de Pbilippes; em quanto lodos 
estes grarides successes lazem esti emecer o mundo an- 
tigo, Cleopatra via cair a seu lado, envenenado1, seu 
irmao Plolomeu, e esperava o resultado final d'aquelles 
grandes acontecimenlos. 

No emtanto Marco Antonio, vencedor na batalba de 
Philippes, divide o imperio romano com Octavio, des- 
faz-se de Lepido, e parte para o Oriente a lim de vingar 
a morle de Crasso entre os Parlhos e punir Cleopatra 
da accusafao que se Hie fazia de ler prestado soccorros 
a Bruto e a Cassio. 

Aqui desponta um novo mundo de volupluosos so- 
nhos para Cleopatra, que se vao desvanecer sobre o 
tumulo de Antonio. 

Marco Antonio era um dos veleranos de Cesar. Era 
um soldado bravo, mas grosseiro: seu ideal era pe- 
netrar o coracao do mundo com a ponta da sua espada. 
Tendo passado loda a sua vida nos acamparaenlos da 
guerra, so se julgava a vonlade quando repousava entre 
cadaveres. 

0 direito e a juslifa estavam no seu punho ou na 
ponta da sua lanfa. 

Liberlino, indomavel nas suas paixoes, vingativo, 
' cruel, d'uma liberalidade prodiga, jogador, bebedor ex- 

celso, gastronomo inconcebivel: eis em resumo o cara- 
1 Dizem que ella me.-mo o envenenara. 
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■cler d'este semi-Hercules, que a lubricidade fez muilas 
vezes representar o triste papel de Sardanapalo. 

Ghegado a capital da Gilicia, Tarso enviou Delio, 
seu subordinado, a Alexandria a fim de intimar a 
Gleopatra que fosse com a maior brevidade a sua pre- 
senfa para se juslificar das accusafoes, que se Ihe im- 
pulavam, de ter concorrido poderosamente para ajudar 
Bruto e Cassio na guerra contra os triumviros. 

Em presen^a d'esta intimaQao, Cleopatra prepara-se, 
mas com tanta pompa, com tanto luxo, com tao sum- 
ptuosos presentes, com tao ricos thesouros, que mais 
parecia ir para uma viagem de recreio, do que para se 
juslificar perante um juiz severo. 

Era breve, pois, uma galera oriental, com sua popa 
de ouro, sulcava majestosamente as aguas crystallinas 
do Cydno1; suas velas, brandamente entumecidas pelas 
perfumadas auras, nao sao de alvo linho, mas de pur- 
pura, de majestosa purpura; seus remos de fina prata 
rasgam, ao som de raaviosas lyras e coros virginaes, o 
brando seio da azulada onda. 0 sol inclina-se para o 
occaso para cair, como um precioso rubim, nuraa bacia 
de esmeralda; sens raios despedem-se a custo do cimo 
d'um pavilhao esraaltado de ouro e prata. 

Debaixo d'esse pavilhao acha-se deitada graciosamente 
uma mulher soberana, de tez morena, olhbs negros e 
rasgados, proprios para sondar todas as maravilhas que 
despontam no ceo da volupia: seus labios de rosa pa- 
recera entreabrir-se a um lubrico sorriso; a seus pes 
brincam e osculam-se amorosamenle formosos cheru- 
bins; juncto ao leme, e por entre as cordoalhas da ga- 

1 Foi nas aguas d'este rio que Alexandre se banhou, e onde por isso ia morrendo. 
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lera, acham-se grupos gentis de raras formosuras, lan- 
gando extalicos olhares para as ridentes margens do 
Cydno, aonde a multidao de Tarso se apinha, e ex- 
clama num enthusiastico brado: \A vem Venus, sur- 
gindo da onda azul para visitar Baccho! 

Era Cleopatra que chegava a capital da Cilicia. 
Ao chegar a patria de S. Paulo, ninguem podia crer 

que a soberana de Canope fosse uma accusada, nma 
cumplice dos assassinos de Cesar, mas uma radiante 
divindade. 

0 proprio Antonio, ao vel-a, langou-lhe aos pes a 
vara de juiz e constituiu-se reo por ter a audacia de 
julgal-a criminosa. 

Logo que Marco Antonio soube da chegada de Cleo- 
patra a Tarso, convidou-a para urn janlar de recepcao; 
porem esta, pretextando incommodos de viagera, nao 
acceitou, e pelo contrario teve a arle de fazer com que 
o Hercules Romano obedecesse ao seu convite, isto e, 
de ir jantar com ella a bordo da galera. 

Foi urn banquete magnifico, em que se apresenta- 
ram todas as sumptuosidades orientaes, e onde se nao 
sabia que mais admirar, se a riqueza dos apparelhos 
de ouro lavrados que serviam, se a variedade das vian- 
das, se as deslumbrantes luzes, que formavam, com ad- 
miravel symetria, aqui bellos circulos, alii graciosos lo- 
sangos, ou as maneiras encantadoras da astuciosa rainha. 

Antonio ficara maravilhado em presenfa de tanta 
magnificencia; e, nao querendo ficar atras, convidou a 
bella Cleopatra para jantar no seu palacio; porem, ape- 
zar de todos os seus esforfos para rivalisar com a sum- 
pluosidade e o goslo da encantadora rainha, ficara-lhe, 
muito inferior. 

Apos estes banquetes, abre-se uma serie de outros 



muitos, onde debalde Antonio lueta com a sumptuosi- 
dade, luxo e aprimorado gosto de Cleopatra. 

Segundo Alheneo, Cleopatra, no sen terceiro ban- 
quete dado a Marco Antonio, fizera juncar o pavimento 
da sala de tantas rosas, que se elevavam a altura de 
um metro. 

Antonio comprehendeu em breve a sua impotencia, 
em presenga de tal rival, e foi o primeiro a ridicula- 
risar os sens festins, que, comparados com os de Cleo- 
patra, nada valiam. 

0 vencedor dos plainos de Philippes tornara-se, d'ahi 
em diante, um escravo obediente dos menores capri- 
chos da soberana do luxo e da voliipia. 

No erntanto aproxiraa-se o inverno : era preciso pas- 
sal-o debaixo de outro ceo. 

Encantado por tantas seducfoes, Antonio nao se lem- 
bra msis da sua missao; e, em logar de ir combater 
os Parthos, regressa com Cleopatra para Alexandria, 
onde ella fez erguer'com mais apparato e luxo o pavi- 
Ihao do prazer. 

£ alii que Cleopatra deu o brago ao legatario de Ce- 
sar, e percorreu com elle todas as campinas do amor, 
banhou-se em todos os lagos azues que despertam vo- 
lupias, e penetrou em todos os jardins que exhalam os 
perfumes da lubricidade. 

E alii que se continuarara os banquetes, os festins, 
as cajadas, as pescas, as regatas sobre o Nilo, os jogos, 
as dangas bacchicas; e alii que se dissolveram perolas 
que podiam matar a forae d'um povo inteiro; que os 
dois amantes percorreram, disfargados em lacaios, todos 
os botequins e furnas populares de Alexandria para di- 
zer e ouvir expressoes pouco conformes a dignidade e 
ao decoro; e alii que esles delirantes amigos de Baccho 
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formaram uma sociedade que se inlitulava; «confrades 
da vida inimitavel,® isto e, amantes da devassidao. 

E alii que Plutarcho nos conla a singular pesca, que 
Antonio fizera em companhia de Cleopatra, a qual va- 
mos narrar para que se possa fazer idea dos pueris di- 
vertimentos, que roubavam o tempo de tao altas per- 
sonagens. 

Antonio teve certo dia a mania de querer mostrar 
a Cleopatra que era tao grande pescador de peixes, 
como de reinos; e, tomando a linha e o anzol, lanfa-os 
ao mar, em tao ma hora porem, que nem urn so peixe 
apanhava; despeitado, mas sem por isso Ihe dar para 
fustigar as ondas, como o fizera Xerxes no Hellesponto, 
chama secretamente um dos Pescadores e ordena-lhe 
que mergulhe e va prender ao anzol alguns dos peixes 
anteriormente apanhados. 

Por este meio puxara Antonio a linha umas tres ve- 
zes, e em todas tres trazia ricos despojos, que mos- 
trava todo orgulhoso a Cleopatra. 

A bella rainha, porem, com quanto percebesse o es- 
tratagema, dissimulou e fez-lhe grandes elogios. Anto- 
nio ficou por isso na persuasao de que tinha illudido a 
penetrante rainha, e nao cabia em si de vaidade na- 
quelle dia. 

No dia seguinte Cleopatra convida maior numero 
de sens cortezaos para assistirem a real pesca, e, che- 
gados ao porto de Pharo, ordenou a um de sens mer- 
gulhadores que ao anzol de Antonio fosse prender um 
peixe salgado; este, logo que sentiu resistencia na sua 
linha, pucha-a, todo cheio de alegria; mas, qual nao foi 
a supreza quando, em logar do peixe fresco, que es- 
perava, encontra um, salgado de muitos dias I 

A gargalhada rompeu de lodos os lados. 
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A vista d'este logro, Cleopatra volta-se para o fogoso 
triumviro e diz-llie sorrindo; 

«Meu general, deixae-nos a nos outros, soberanos de 
Pharo e de Canope, a linha; a pescaria que vose pro- 
pria e a das cidades, dos reinos e dos imperios.)) 

A ligao era aspera; mas Antonio, em presenga do 
encantado sorriso de Cleopatra, deu-lhe o brago e par- 
tiram para a corte de Alexandria, a fim de jantar e 
passar a noite, como de costume, em vertiginosas dan- 
fas, e no meio d'aquelles delirantes excessos, em que 
Antonio, para comprazer a Cleopatra, raostrava uma 
mascara coraica aos Alexandrinos e uma Iragica aos Ro- 
manes. No emtanto preparam-se-lhe em Roma fortes 
accusafoes. Sua raulher, a terrivel Fulvia, que tivera 
a coragem de se vingar da lingua de Cicero, depois de 
morto, por este haver fulrainado Antonio nas suas Phi- 
lippicas, acabava de fallecer em Sicyone. Octavio, apro- 
veitando-se de todas as dissolufoes de Antonio, procura 
compromettel-o com o senado romano. Antonio teve 
aviso de Roma, e, aconselhado por seus amigos, larga 
por um momento os attractivos de Cleopatra, e voa a 
cidade eterna. 

Alii chegado, Antonio reconciliou-se com Octavio, ca- 
sando com sua irma Octavia, anjo de paz, senhora de 
grandes virtudes, que por mais de uma vez deteve os 
instinctos vingativos e sanguinarios de seu irmao, que 
mais tarde havia de ser o primeiro imperador romano. 

Este consorcio assegurou por um momento a paz do 
mundo. 

Antonio prometteu ir terminar a conquista dos Par- 
thos, que Vintidius, seu logar-tenente, estava fazendo 
com maravilhoso successo. 

Sae de Roma, com estas vistas; porem, ao chegar 
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a Asia, soffre grandes revezes nos recontros qne teve 
com os Parthos, ao relirar-se para a Syria. 

Todas estas perdas eram motivadas pela sua grande 
anciedade de vir passar o inverno em companhia de 
Cleopatra. 

Foi uma retirada funeslissima, que custou a vida de 
muitos mil soldados, que rnorriam nao so das lerriveis 
perseguifoes dos Parthos, mas de fome, sede e mar- 
chas fonjadas, que nao podiam supportar. 

Em breve Antonio apresenta-se em Alexandria, em 
companhia de Cleopatra, que o havia ido esperar perto 
de Sidon. 

Esquecendo-se de que havia desposado Oclavia, so 
pensa em Cleopatra; so sonha em espectaculos, em 
ociosidades, em prazeres indignos d"um horaem, que, 
pela posifao que occupava, tinha o dever de moderar 
as suas paixoes e evitar escandalos, que podiam arras- 
tal-o a uma completa ruina. 

Foi nesta occasiao que Marco Antonio, depois de en- 
trar triumphanle em Alexandria e de se ter apoderado 
astuciosamenle de Artabases, rei da Armenia, que o 
fez carregar de ferros, para ter o gosto de o apresentar 
naquelle estado a Cleopatra; foi alii que levou a sua 
loucura a ponto de fazer sentar Cleopatra, em presenga 
da mullidao, sobre urn throno de ouro com o manto da 
deosa Isis, e elle com o de Crisis e de Baccho, procla- 
mando-a em seguida rainha das rain has, senhora do 
Egypto, daLybia, de Chypre e de Coelesyria ', e os filhos 
que d'ella tivera, com os tilulos de reis dos reis, con- 
cedendo-lhes alguns reinos conquistados, e outros ainda 
por conquislar. 

Cesarion fora tambem accumulado de muilas honras. 1 Regiao que ficava situada entre o Libauo e o Ante-Libano. 
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Cleopatra Julgava-se senhora flo ceo e da terra, pois 
que seus filhos ja se aparentavam com o sol e a lua. 

Iras e Charmion, favnritas de Cleopatra, nao desgos- 
tavam d'estas loucuras, que as tornavam senhoras dos 
verdadeiros negocios do estado. Ellas e que na reali- 
dade dominavam e dirigiam todo o imperio de Antonio 
e Cleopatra. 

No emtanto, atras d'esles triumphos, d'estes espe- 
ctaculos, d'estas festas. d'estes regosijos, d'estes ban- 
quetes, d'estes festins, d'estas loucuras, occultava-se uma 
nuvem tempestuosa, que havia de cahir sobre a cabeca 
de Antonio e de Cleopatra, e deixal-os fulminados aos 
pes do ambicioso, hypocrita e timido Augusto. 

Com effeito, Oclavio nao dormia em Roma. 
Em quanto Antonio se recostava, ebrio de volupias, 

junto ao manto purpurino de Cleopatra, Octavio so- 
nhava tornar-se senhor absoluto cjo imperio romano; 
pouco Ihe faltava, em presenfa do enervado estado do 
sen collega. 

Estavam vencidos os maiores obstaculos, que Ihe 
podiam assegurar a heranga de Cesar, pois j9 nao exi- 
stiam os defensores da liberdade romana, Bruto e Cas- 
sio; nao existia Sexto Pompeo; Lepido estava.recolhido 
no sanctuario do seu ponlificado; o exercito estava com- 
prado: que Ihe restava ? Desfazer-se de Marco Antonio. 

E o que Octavio tenta fazer, accusando-o de novo 
ao senado, fazendo ver a vida ociosa e indigna que pas- 
sava no Egypto, e, em logar de terminar a expedigao 
dos Parthos e de concorrer para a prosperidade do im- 
perio, era o primeiro a deslruil-o: Antonio, em logar 
de parlir para Roma, para se justiflcar, repudia Octavia 
sua esposa, que elle, por influencia de Cleopatra, fizera 
regressar de Athenas para Roma, onde ja se achava 
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com munifoes e fornecimentos, que deviam servir para 
a guerra dos Parthos, e casa-se com Cleopatra. 

Esta circumslancia irritou o animo dos mais parciaes 
e amigos de Marco Antonio, porque todos conbeciam 
as soberanas qualidades, que adornavam o coragao e o 
espirito de Octavia. Apezar de a propria Octavia, de- 
bulbada em lagrimas, supplicar a sea irmao que nao 
declarasse guerra a seu esposo, nao pode obstar a sua 
declarafao, pois era esse o fito e o grande desejo que 
ha muilo nutria o futuro Augusto. 

Declarada a guerra, vamos ver como o desvairado 
Antonio se portou naquelles mementos supremos. 

Todos os hisloriadores estao de accordo que, logo que 
Octavio declarou a guerra a Marco Antonio, elle devia 
ir immediatamente sobre Roma com urn exercito, que, 
de certo, pelo seu valor e tactica, teria derrubado o 
seu rival; mas, em logar de assim proceder, dirige-se 
para a ilba de Samos, em corapanhia de Cleopatra, onde 
faz o ponto de reuniao de suas forfas. E alii que elle 
se cerca dos reis e principes submettidos ao seu poder, 
que Ihe vinbam trazer soccorros; e alii que passou 
um anno em preparatives; e, em logar de organisar 
devidamente o seu exercito, passa lodo o tempo em 
loucos festins e em esplendidas festas, em honra de 
Cleopatra, vangloriando-se do seu poder e da sua louca 
paixao. 

Esta demora deu tempo a que Octavio podesse pre- 
parar-se e fornecer-se de manlimentos, dinheiro e tro- 
pas, que a Italia so mui lentamente Ihe podia dar. 

Chegado o momenlo da lucta, Antonio apresentava 
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um exercito de cera mil homens de infantaria, aguer- 
ridos, doze rail de cavallaria e quinhentos vasos de 
guerra; Octavio tinba um exercito inferior, e seus na- 
vios eram menores. 

Em compensafao, porem, tinha bons marinheiros, 
em quanto que os de Antonio eram inexperientes e 
completamente extranhos a lactica das luctas de mar. 

Em vista d'esta desegualdade, todos os officiaes acon- 
selharam a Antonio que se devia combater em terra; 
o proprio Antonio nao podia desconhecer esla grande 
vantagem, que Ihe dava o sen valenle exercito; porem 
Cleopatra, orgulhosa da sua grande esquadra, nao podia 
consentir tal decisao. 

Embarcada na sua galera, que intitulara Antoniada, 
com aspirafoes a Nelson, deseja assistir ao espectaculo 
d'um combale naval, e nada bouve que a demovesse 
d'este louco proposito. 

Cleopatra tinha razao; uma phanlasia valia portodas 
as razoes do mundo; um caprieho era uma ordem sobe- 
rana, que devia fazer obedecer Antonio e o seu exercito. 

Esta lanfada a sorter quem ira ganhar? 
E o que vamos ver. 

A 2 de setembro do anno 31 antes de Christo, as 
esquadras inimigas encontram-se nas alturas do Cabo 
Accio, a embocadura do golpbo de Ambracia A 

Alii ambos os exercilos se achavam em ordem de 
batalha a margem do mar, immoveis como um rochedo, 
esperando o menor signal para se transformarem em 

1 Chama-se hoje Arta, cidade do Epiro. 
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leoes. 0 exercito de Anlonio era commandado por Ca- 
nidius, o de Cesar por Taurus. 

0 momenlo supremo chega. Trava-se o combate com 
furor. Aqui se ve Antonio percorrendo numa chalupa as 
linhas navaes para exhortar os seus soldados; alii se 
divisa Cesar fazendo um supremo esforgo para tambera 
animar os seus. 

A lucta esta no seu auge; de ambas as paries ha 
valor e coragem; mas isto nao basta para veneer: o 
triumpho depende as vezes de bem pouco. 

Ao lado de Augusto esta Agrippa, o que quer dizer 
que esti a tactica: foi por um movimento estrategico 
que Agrippa obfigou Publicola, coramandante das forfas 
egypcias, a mover-se de forma, que Ihe roubou num 
raomento toda a esperanga de victoria. 

Em breve a confusao se tornou infernal; flechas in- 
ilammadas e vasos cbeios de brasas langavam o incendio 
em rauilas das macbinas pesadas dos Egypcios. Cleo- 
patra, quando ouviu os terrificos gritos d'um combate, 
quando presenliu a perda da sua esquadra, e alerrada 
do phantasiado espectaculo, foi a primeira a dar a vela 
na sua Antoniada para o 1'eloponeso, seguida de oi- 
tenla vasos que Ihe serviam de guarda. 

Antonio, quando viu Cleopatra abandonar o combate, 
achou-se sem alma e seguiu-a logo numa galera de cinco 
ordens de remos ate alcangal-a. 

Estava perdido o imperio do mundo. 
Diz-se que Antonio, logo que entrou para a Anto- 

niada, esteve ires dias sem fallar com Cleopatra, con- 
servando todo o tempo a cabega entre as suas maos, 
como medindo o ahysmo de sua perdigao. 

No emlanto os partidarios de Antonio continuaram 
a luctar por muitos dias tanlo em terra como no mar, 
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sem poderem acreditar na traigao e no abandono do 
seu chefe. 

Esgotados, porem, todos os esforcos e recursos, nao 
tiveram remedio senao ajoelhar aos pes de Augusto. 

Em breve urn sorriso de Cleopatra fez dissipar toda 
a raiva, desespero e vergonha, que se condensavam na 
fronte athletica de Marco Antonio. 

Em breve o Hercules romano tomou a sua tunica de 
sybarita, sob o ceo de Alexandria, e formou com seus 
amigos um grupo, que se intitulava aa companhia da 
vida inifflilavel.» 

Novos festins, novas dissolucoes retumbaram debaixo 
d'aquelle mysterioso ceo. 

Os dois arnantes tornaram-se inseparaveis; e, pre- 
sentindo que a vida Ihes fugia, procuravam esgotar o 
ultimo trago de nectar, que a rosa do prazer Ihes offe- 
recia. 

Era precise esvasiar todos os copos de Naxos e de 
Chypre, e voar num dithyrambo ao throno de Baccho 
e de Priapo. 

Era precise aspirar todos os perfumes que os lyrios 
da volupia exhalavam no mais bello jardim da terra. 

Cleopatra, temendo cair nas maos do vencedor de 
Accio, reunia os venenos mais subtis, que Ihe podes- 
sem dar uma morte prompta e suave. 

No emtanto Octavio voa nas azas da victoria para 
Alexandria; Cleopatra e Antonio enviaram-lhe embai- 
xadores para tractar de paz; e, nao podendo chegar a 
um accordo, travou-se de novo a lucta. 

Antonio obteve um pequeno successo nesta occasiao, 
e coneu logo para os brafos de Cleopatra, radiante de 
orgulho, como se tivesse realisado um feilo de Achilles. 

Cleopatra, ao vel-o todo armado conforme estivera 
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no combate, com os olhos brilhantes de enthusiasmo, 
abrafa-o, lanfa-lhe urn ramalhete de louvores em honra 
de sua intrepidez e de sea valor, e faz-lhe offerla d uma 
armadura de ouro. 

Antonio parece, por um momento, despertar da sua 
indolencia, e tirar parlido do valor e consummada ex- 
periencia da guerra, que Hie era incontestavel. 

Sua exaltafao levou-o a ponlo de desafiar Augusto 
para um duello; porem o manhoso triumviro nao ac- 
ceitava d'aquelles convites: conhecia bem a sua covardia 
e a superioridade do seu rival, panucair em lal cilada. 

Aos desalios de Marco Antonio, Octavio respondia 
com um sorriso, e dizia para comsigo; Meu valor nao 
esta na espada, mas na intriga, na aslucia e na cor- 
rupfao. 

I'repara-se, entrelanto, uma segunda acrjao; esla-se 
em vesperas d'uma grande batalba, que vai decidir pe- 
remptoriamenle da sorte de Cleopatra e de seu araante. 

Marco Antonio esta era vesperas de combaler; mas, 
em logar de procurar a musa do silencio, para entrever 
um meio mais efficaz que possa triumphar de seu ri- 
val, lanfa-se em feslins de Ballhazares, desfolba a ul- 
tima petala da vida na mais vertiginosa dissolucao. 

Dispersa numa atmosphcra anacreonlica todos os 
atomos de sua vigorosa vida, rasga a ultima pagina do 
seu pundonor, ensopa-a toda em vinho, e cabe ador- 
mecido. 

Tenebrosos sonhos Ihe assallam o espirito. Ave agou- 
reira Ibe esvoa^a em torno do leilo, e parece dizer-lbe: 
E chegado o teu ultimo dia, Antonio I 

Nisto acorda Marco Antonio sobresallado, lanfa mao 
da sua espada, voa ao combate, como para insultar a 
morte, exalta o animo de seus soldados, faz libafoes 
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aos deoses, invoca a deosa da victoria, avanca com a 
raiva de leao, quando ferido por traigoeiro dardo; mas 
debalde!... Era ja tardel... Em breve via os poucos 
soldados, que Ihe restavam fieis, derribados no campo 
da batalha. 

A cavallaria galopava para engrossar os esquadroes 
de Augusto, a armada fazia-se de vela para abragar a 
causa de Octavio. 

A traigao era manifesta. Em presenca d'este aban- 
dono, Antonio volla os olhos para Cleopatra, entra em 
Alexandria; mas a primeira nova que Ihe chega ao ou- 
vido e: — Cleopatra suicidou-sel... 

Este ultimo dardo arrasta a sepultura o Hercules 
romano. 

No auge da sua credulidade e de sua cega paixao 
Antonio nao suspeita, um momento sequer, da astu- 
ciosa comedia representada por Cleopatra. 

Conduzido a este extremo, ordena a seu escravo Eros 
que Ihe arranque a vida, visto nao podel-a supportar 
sem a presenga de Cleopatra. 

0 escravo, porem, nao executa a ordem, e prefere 
matar-se deante de seu senhor. 

Antonio, incitado pela coragem de seu fiel Eros, que 
se achava estirado a seus pes, volta-se entao contra a 
ponta de sua espada; mas, nao encontrando logo a 
morte, como esperava, soffre as dores mortiferas e langa 
gritos de desesperagao por nao achar quem Ihe ponha 
termo a vida. 

De repente appareceu Diomedes, secretario de Cleo- 
patra, dizendo-lhe que sua senhora nao estava morta. 
Esta nova parece aplacar-lhe as dores e reanimar-lhe 
a vida. Procura erguer-se, mas debalde, que o sangue 
vertido era ja immense. 

15 
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A custo falla, e pede que o conduzam para o tn- 
molo em que se havia encerrado Cleopatra, a fim de 
alii poder ainda abraQal-a e dizer Ihe o ultimo — adeus. 

Alii chegado, Antonio subiu ao tumulo por meio de 
cordas, ajudado por Cleopatra e suas damas de honor. 

Foi alii que o rival de Octavio lancou o seu ultimo 
suspiro, entre os bragos da seduclora rainha, que, des- 
grenhada, se desfazia em lagrimas, e Ihe chamava seu 
querido esposo, seu imperador e seu fiel amigo. 

Foi assim que pendeu esta forga de Hercules por 
causa d'esta nova Omphalia. 

Urn beijo de Helena fez desapparecer Troia: — um 
beijo de Cleopatra langou aos pes dos Cesares o throno 
dos Ptolomeos. 

No emtanto Cleopatra procura, com um punhal, por 
termo a seus dias, no momento em que os guardas de 
Octavio penetram no seu tumulo. Um dos guardas, 
porem, pode obstar a este tragico tim. 

Octavio tinha o piano de conduzir Cleopatra para 
Roma como um tropheo da sua feliz conquista. 

Ordenou, portanto, loda a vigilancia para que ella 
nao podesse realisar aquelle funesto intento. 

No excesso d'esta rude tentativa, Cleopatra (itou 
rauito maltratada pelos golpes que dera era seu formoso 
seio. 

D'estes supremos esforros, d'estas afflicgoes e desgo- 
stos, originou-se-lhe uma febre, que a prostrou no leito. 

Determinada a perder a vida, por qualquer meio, 
tomou o pretexto da doenga para nao acceitar comida 
alguma e assim morrer sern obstaculos. 

Augusto, logo que Ihe penetrou este intuito, raandou 



227 

prevenil-a de que, se persislisse naquelle funesto in- 
tento, mandaria immediatamente executar seus filhos. 
Esta ameatja produziu o desejado effeito, e foi, no dizer 
de Plutarcho, uma especie de bateria, que forgou a 
bella rainha a voltar a vida e sujeitar-se ao tractamento, 
que Ihe prescrevia a medicina em similhante caso. 

Alguns dias depois de Augusto ter entrado em Ale- 
xandria, ao lado do philosopho Areus, que the suppli- 
cava toda a complacencia para o povo d'aquella grande 
cidade1, resolveu ir visilar Cleopatra e consolal-a2. 

Cleopatra estava sobre um pequeno leito de ouro, 
cujo exterior annunciava a desordem em que se achava 
o seu espirito. 

Quando foi annunciada a presenga de Augusto, ella 
estava apenas com uma tunica, que, pela sua finura e 
transparencia, deixava entrever alguma cousa de seu 
majestoso seio, que, ainda naquella phase da vida, faria 
descer um deos do Olympo. 

Ao ver Augusto deante de si, mal teve tempo de er- 
guer-se e saltar de seu leito para ir langar-se-lhe aos 
joelhos. Seu rosto estava mergulbado nuraa pallidez 

1 Diz Plutarcho que Augusto, ao entrar em Alexandria, per- correra aquella cidade acompanhado do philosopho Areus, que Ihe supplicava toda a sua indulgengia para aquelle povo e para o philosopho e astuto Philostrato, que, atrds de Areus, Ihe re- petia este verso: 
«Os verdadeiros sabios sempre se inlcressam pelos sabios » 

Augusto, que queria passar por sabio, e lisongeado por este verso, que Ihe chegava aos ouvidos, declarou do alto do seu 
throno de ouro que perdoava ao povo de Alexandria tudo quanto Ihe havia feito: primeiro em attemjao ao seu fundador, Alexan- dre; seguudo pela sua grandeza e magnificencia ; terceiro pela amizade que consagrava ao philosopho Areus. 2 ISeguimos nesta entrevista a id^a que nos da Plutarcho, sem nos prendermos A forma. 
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que contristava; seus bellos cabellos sollos e disperses; 
a voz tremula; os olhos languidos e quasi extinctos 
pelo muito que chorara; o seio, aquelle formoso seio, 
capaz de fazer palpilar os proprios rochedos, estava 
morlificado; a sua physionomia, o seu todo, era fim, 
revelava a suprema agilagao d'aquella alma, que, po- 
dendo ser enlao a soberana do mundo politico, se achava 
reduzida a uma misera supplicante do mais vil, do mais 
hypocrila, do mais traicoeiro, do mais ingralo, e do 
mais infame imperador, que o mundo romano langou 
a luz do Universo l. 

No emlanlo, do fundo d'este immenso abalimento, 
a que se achava reduzida a bella rainha do Egyplo, 
Ihe refulgiam, de quando em quando, certas acfoes 
cheias de vivacidade, que, ao brilharem em todos os 
seus movimenlos, Ihe restituiam aquella grafa e allivez- 
que a sua belleza Ihe inspirava. 

Augusto recebeu-a com apparencias de benevolen- 
cia; mas no fundo da alma resaltavam-lhe os seus ma- 
lignos e calculados inluitos; — no fundo da alma bra- 
dava-lbe o espirito da maldade, que dizia: Quero-te viva 
ate Roma, Cleopatra, para la realr,ares o meu trium- 
pho; depois, lancar-te-hei cis feras de Priapo ou do Co- 
liseu: la escolherasl 

Depois de todas as apparencias de delicadeza e be- 
1 Eu ponho de parte todas as veridicas ou fingidas ac^oes, que a lisonja guindou 4 apotheose, e essa grande luz devida a Mecenas. Sylla, para mim nao deixa de ser o monstruoso Sylla, porque, depois de saciado de sangue romano, como urn tigre, atirou com 

o cutello das suas odientas vingan^as ao rosto do povo-rei, como quern diz: Eu te despi 4zo, povo. Estou farto de beber teu san- gue. Vae-te, procura outro senhor, que eu nem para escravo te quero mais. 
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nevolencia, Augusto obriga Cleopatra a deitar-se em seu 
leito, e senta-se-lhe ao pe. 

Cleopatra emprehende justificar-se do seu procedi- 
mento, baseando sens argumentos nas imperiosas cir- 
cumstancias que a cercavam, no temor que Hie inspi- 
rava Antonio, etc.; mas, vendo-os destruidos pela fria 
razao de Augusto, abandonou aquelle reduclo, e ap- 
pellou para a sua corapaixao, escudando-se nas majs 
ardentes lagrimas e supplicas, para assim dar a entender 
ao herdeiro de Cesar que ella tinha grande apego a 
vida e que ja nao desejava morrer. 

Para melhor iliudir a penelragao de Augusto e li- 
songear a sua ambigao, Cleopatra termina, apresentan- 
do-lhe deante dos olhos o estado actual das suas ri- 
quezas. 

Aqui passa-se uma scena entre Cleopatra e o seu 
thesoureiro, que nao era muito propria d'uma rainha 1. 

No emtanto Augusto levanta-se, e despede-se de 
Cleopatra, promettendo-lhe a sua protec^ao, e conce- 
dendo-lhe as joias que ella dissera ter guardado. 

Augusto retira-se, na persuasao de ter illudido a 
1 Plutarcho diz-nos que, no momento em que Cleopatra fazia sciente a Augusto do estado do seu thesouro, Seleucus, seu the- soureiro, a accusara de subtrair uma parte de suns joias e di- nheiro, e que esta, enfurecendo-se por isso, se levantara, e pegando pelos cabellos do abelhudo thesoureiro, Ihe dera muitos murros no rosto. Augusto, em presen^a d'esta scena, nao pode evitar o riso, e, levantando-se para acalmal-a, esta se voltara para elle e Ihe 

dissera: »Nao 6 horrivel, Augusto, que no momento em que vos dignaes visitar-me e honrar-me com a vossa presentja, no estado deploravel em que me acho, venha um dos meus criados taxar- me de criminosa por ter a lembrantji de reservar algumas joias de mulher para enfeitar, nao uma desgratjada como eu, mas para ter occasiao de brindar a vossa inna Octavia, e a vossa esposa Li via, que, pela sua protecQao, me asseguravam, de certo, a vossa clemencia e bondade?...» 
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Cleopatra, mas enganava-se; elle e que ia illudido, e 
mostrava que nao conhecia aquella que fascinara Cesar 
e enlouquecera Marco Antonio. 

Em quanlo Augusto volta para o seu palacio, rarliante 
de alegria, projectando levar atada ao carro do seu 
Iriumpho a bella rainha do Egypto, Cleopatra procura 
o meio de largar a vida d'uma maneira pouco sensivel. 

Para melhor se assegurar dos pianos de Augusto a 
seu respeito, leve Cleopatra a habilidade de obler a 
sympalhia e a protecgao d'um tal Cornelio Dolabella, 
que gosava da amizade e intimidade de Augusto, o qual 
Ihe prometteu, conforme ella Ihe supplicara, de a avisar 
e fazel-a sabedora de ludo que Augusto determinasse a 
seu respeito. 

Cora effeilo, a sinceridade d'este joven, que tanto se 
compadecera das desgrafas de Cleopatra, nao se des- 
mentiu, pois, logo que soube dos funestos designios de 
Augusto a respeito da bella rainha, a mandou avisar 
de que elle se dispunha a regressar por terra dentro de 
tres dias, atraves da Syria, e a conduzil-a presa com 
seus filhos. 

Em presenfa d'este aviso, Cleopatra escreve imme- 
diatamente a Augusto, supplicando-lhe a pennissao de 
ir fazer suas libafoes funebres sobre o tumulo de An- 
tonio. 

Augusto, sem suspeitar cousa alguma, enviou-lhe 
logo a permissao, recommendando a seus guardas toda 
a vigilancia, a fim de que ella se nao ferisse, nem pu- 
desse suicidar-se. 

Cercada de todas estas precauroes, Cleopatra diri- 
giu-se para o tumulo de Antonio, em companbia de 
suas confidenles Iras e Charmion, e, ao chegar alii, 
dizem que, abra(;ando-se a fria lousa, que occullava 



m 

as cinzas de Antonio, exclamara, toda debultiada era 
pranto: oOh! men querido Antonio! ha poucos dias 
eu te acompanhei a esta ultima morada, a este sepul- 
chro, com minhas maos ainda livres; hoje, porem, ve- 
nho fazer estas libacoes funebres sobre tens restos mor- 
taes; mas captiva, e cercada de vis satellites, que velam 
em torno de mim para me privar da morte, que im- 
pediria que este corpo, hontem livre, amanha va, como 
urn misero escravo, figurar na pompa triumphal, que 
Octavio pretende celebrar em Roma por te haver ven- 
cido. Nao contes, .pois, com outras honras funebres, 
alem d'eslas libafoes, que pela ultima vez Cleopatra te 
vem prestar. 

Em quanto vivo, ah I nada houve que nos podesse se- 
parar; mas hoje, apos a morte, estamos arriscados a 
ser separados do ceo que nos vira nascer. 

Tu, filho de Italia, tens leu tumulo sob o valle do 
Nilo; e eu, desgragada, eu terei o meu sob as mar- 
gens do Tibre; menos infeliz talvez, por ser a terra 
em que nasceste. 

Mas se os deoses da tua patria te nao lem abando- 
nado como os meus; se elles tem algum poder, como 
creio, faz com que tua raulher nao soffra o desgosto 
de ir adornar os triumphos de teu vencedor, que quer 
agora zombar de mim, porque sabe que ja nao podes 
levantar-te d'este sepulchro para me desaffrontares. Oh! 
possara os deoses de teu paiz perraittir que eu me oc- 
culte debaixo d'esta mesma terra em que jazes; possam 
elles permittir que a teu lado eu lenha o somno eterno; 
pois de lodos os males, que tenho soft'rido, o mais hor- 
rendo, o mais cruel, o mais insupportavel, e este curto 
espaco que me tem obrigado a viver de ti ausente.® 

Depois de assim haver exhalado suas plangentes do- 
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res e saudades, Cleopatra corfia o tumulo de perpetuas, 
abraga-o com mais forca, beija-o, rega-o de suas lagri- 
mas, balbucia algumas palavras inapercebiveis, e, vol- 
tando ao seu aposento, ordena que se Ihe prepare urn 
banho. Depois de o ter tornado, poz-se a mesa, onde 
a esperava um magnifico repasto. 

Neste interim, apparece um bomem, em trajos de 
camponez, com uma cesta na mao. Os guardas pergun- 
tam-lhe: que traz na cesta? elle afasta as folhas verdes 
e da-lhes a conhecer que eram figos. 

Os guardas dizem: que bellos figosl 0 fingido cam- 
ponez sorri-se, e offerece-lh'os. 

Este ar de franqueza seduz as senlinellas, e man- 
dara-rfo enlrar. 

Nisto Cleopatra acaba de jantar, dirige-se para o seu 
gabinete, escreve algumas cartas, entre ellas uma para 
Augusto, e, depois de as ter lacrado, envia-lh'as. Em 
seguida passa ao seu aposento de dormir, faz sair todas 
as pessoas, excepto suas duas confidenles, e manda fe- 
char a porta. 

Assim que Augusto recebeu a carta de Cleopatra, 
penetrou logo, pelas suas tocantes supplicas, o sinistro 
intento que a dominava, e sem perda de tempo orde- 
nou que a soccorressem; mas era tarde! 

A morte foi tao prorapta, tao inslanlanea e tao suave, 
que os guardas que a cercavam, ao chegarem os en- 
viados de Augusto, ainda de nada sabiam. 

Foi uma eslupenda surpreza para lodos elles. 
Ao abrirem a porta do aposento de Cleopatra, foi 

encontrada sobre seu leito de oiro, reveslida de suas 
insignias reaes. 

Das suas duas damas, uma, a — chamada Iras, es- 
tava a seus pes morta; a outra — Charmion, ji quasi 



233 

moribunda, ainda se esforcava por endireitar-lhe o dia- 
dema brilhante que Ihe cingia a fronte. 

Em presenfa d'aquelle estado, diz-se que um dos 
ofliciaes de Augusto se virara furioso para Charmion e 
Ihe dissera: — que bello fim, Charmion! «Sim, Ihe res- 
pondeu ella, muito bello e muito digno d'uma rainha 
descendente de tantos reis.D Depois d'estas palavras, 
pronunciadas a custo, Charmion caiu aos pes do leito, 
que sustinha a bella Cleopatra. 

Pretende-se que Cleopatra f6ra victima d'uma aspide, 
que de proposito Ihe trouxera aquelle mysterioso cam- 
ponez, que tao bem soube illudir a vigilancia dos guar- 
das com os taes figos. 

Entretanto, Plutarcho confessa que se nao sabe ao 
certo o genero da morte de Cleopatra; e que so Ihe 
encontraram no braqo direito duas nodoas lividas, que 
davam logar a acreditar que ella Cora picada por uma 
aspide, que viera escondida enlre os figos que mandara 
buscar. 

Ainda ha duvidas, tambem, se a mordedura d'esta 
supposta serpente poderia produzir os effeilos que Cleo- 
patra esperava. 

No aposento da rainha nao se encontrou a serpente; 
apenas alguns vestigios, proximos do mar, do lado em 
que se abriam as janellas do tumulo. 

No emtanlo consta que Cesar mandara chamar os 
Psyllos1 para ver se podiam fazer com que Cleopatra 
voltasse a vida; e no sen triumpho em Roma, elle fez 
conduzir a estatua de Cleopatra, na qual se Ihe via uma 

1 Psyllos se chamavam no Egypto os charlataes populares, que pretendiam curar, por meios magicos, as mordeduras das serpentes venenosas. 
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serpente enroscada ao brafo; signal de que acreditara 
ter ella sido victima d'este reptil. 

Seja como for, o que e verdade e que ella soubera 
zombar de Augusto, apezar de loda a sua penetracao 
e vigilancia, nao Ihe dando o gosto de a conduzir como 
urn tropheu aquella terra, em que recebera as hon- 
ras d'uma divindade e a religiosa adorafao do grande 
Cesar. 

Cleopatra linha, ao abandonar a vida, trinta e nove 
annos de edade, tendo reinado vinte e dois. 

Augusto, com quanto ficasse furioso por ver escapar- 
se-lhe com tanla dignidade a real presa, nao deixou de 
Ihe conceder o que em sua carta Ihe pedira, isto e, o 
ser sepultada ao lado de Marco Antonio. 

No emtanto, Augusto, ao retirar-se de Alexandria, 
nao se esqueceu de mandar derrubar as estaluas de 
Antonio, poupando as de Cleopatra, porque um certo 
Archibius, que Ibra amigo e talvez adorador d'esta bella 
rainha, Ihe dera mil talentos para este fim. 

Pelo que fica dicto se ve que a bella Cleopatra, com 
quanto dissoluta em vida, mostrara com sua morle que 
ainda abrigava na alma o orgulho que deve ter uma 
rainha e a dignidade que loda a mulher deve acatar. 

Mostrou que podia reduzir e veneer a propria morte, 
quando a vida ja Ihe nao dava todo o presligio de seus 
encantos para veneer o novo Cesar. 

Mostrou que, se os maos exemplos dos seus ultimos 
antepassados tinham influido na sua vida, urn pouco 
livre, sua grande alma se nao tinha deixado abater a 
ponto de se tornar uma vil escrava de Cesar, quando 
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fora senhora e soberana cTum grande genio como Julio 
Cesar, e d'um Hercules como Antonio. 

Ella soube ser rainba e mulher, no momenlo em 
que ja nao podia tornar-se senao um objecto de mofa 
para as almas pouco generosas, que a esperavam em 
Roma; soube resgatar a vida com a dignidade da morte. 

Mostrou que sabia morrer. Morreu quando devia 
morrer; morreu quando ja nao podia ser mulher, por- 
que o tempo Ihe roubara as rosas da juventude; mor- 
reu quando ja nao podia ser soberana, porque Ihe fal- 
tava o throno. 

Este tragico fim attenua um pouco o comico de sua 
vida. 

Nao quero com isto desculpal-a, nem absolvel-a ; mas, 
quando considero que era mulher, isto e, que participava 
d'aquelle ardente virus que a serpente inoculara no san- 
gue da primitiva Eva, quando no paraizo pisava sobre 
tapete de (lores, com a simplicidade das Gracas, dei- 
xando suas longastranfas fluctuar ao beijo embalsamado 
das languidas brisas; quando penso na dissolufao que 
reinava na cbrte dos Ptololomeus, desde Philadelpho e 
Evergete ate Auletes, seu pae; quando penso na ardencia 
d'aquelle solo em que nascera; quando contemplo a sua 
vigorosa e irriquieta organisagao, a sua belleza, as suas 
gracas, a sua vasta instruccao, que Ihe dava o ensejo 
de poder fallar com sete ou oito embaixadores de dif- 
ferentes nacoes, sem precisar de interpreles; quando 
penso na soberana altura em que se achava, que e sem- 
pre a mais impropria para se descortinar alguraa cousa 
como realmente se passa no mundo; quando penso em 
tudo isto, s6 me admira uma cousa: — e que Cleopa- 
tra ainda tivesse espirito para render culto as letras, 
premios para animar as escholas, valor para enriquecer 
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a bibliotheca de Alexandria com a de Pergarao, e que, 
na bora extrema, ainda guardasse no coragao um atomo 
de grandeza para obrigar a posteridade a dizer-lhe um 
dia: — Se Cleopatra foi dissoluta em quanto viva, soube 
ao raenos na morte revelar que tinha a dignidade e a 
altivez dos grandes espiritos. 

Ella soube achar a morte que acharam os Annibaes, 
os Catoes e as Lucrecias. Perdoeraos-lhe, pois, que o 
paraizo nao e para os que julgam bem viver. mas para 
os que sabem bem morrer. 



HYPATHIA 



. 



caueataaa as anaaaaaaja 

No Egypto, na patria ardente dos Plolomeus, nuraa 
das cidades mais celebres que o antigo heroe Macedo- 
nico fundara, e que majestosamente se eleva entre o 
lago Mareotis e o Mediterraneo, parecendo ainda mi- 
rar-se altiva, com seu maravilhoso pharol, enlre estes 
dois espelhos argentinos, que por tanto tempo reflecli- 
ram a sua gloria, gloria que deslumbrara as da propria 
Tyro e Carthago, foi alii, na faraosa Alexandria, que 
sorriu 3 luz da vida a bella e iliustre Hypathia. 

Esta cidade, que ja tao celebre fora pelo interposto 
do commercio universal; pelo lago que formara, cin- 
gindo o Oriente ao Occidente; pelo foco de civilisagao, 
emfim, denominado—Greco-asiatico, que a gigantesca 
expedifao de Alexandre produzira; nao quiz deixar de 
unir a coroa de tantas maravilhas mais esta rosa mys- 
tica, que o sopro violento do fanatismo religiose des- 
folbara num d'estes verliginosos momentos, que tanto 
deshonram a humanidade, arrancando uma por uma de 
suas mimosas petalas para depois lanfal-as ao oceano 
da raorte. 

fi d'esta iliustre sabia, que a aurora da mais pere- 
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grina kz cercara em vida, para logo ser involvida em 
negras sombras, que nos propomos esbofar a gloriosa 
vida, ja que Ihe nao podemos elevar para monumento 
eterno uma epopea d'oiro em versos diamantinos. 

Escasso sera talvez em demasia este mesmo esboco, 
visto que o clarao da historia so pallidamente nos pode 
allumiar esta brilhante individualidade, que a distancia 
de qualorze seculos nol-a separa; embora: aligure a 
imaginagao onde a historia se tornar impotente. 

Hypathia I eis o divino nome da mais illustre mulher 
que tern produzido a humanidade; eis o augusto nome 
da amavel filha do distincto mathematico Theon, pro- 
fessor em Alexandria e auctor dos dois celebres com- 
mentarios, dos quaes um versava sobre o Almagesto 
de Ptolomeu, o astronorao; o oulro, sobre os Elemen- 
tos de Euclides, o geometra. 

Foi pelos annos 370 depois de Christo, segundo os 
melhores biographos, que nascera esta casla fdha das 
musas no limpido e mysterioso ceo de Alexandria. 

«Foi alii, onde outr'ora, segundo o majestoso dizer 
de Emilio Castelar1, se reunirara todas as theogonias, 
todas as escholas, lodos os systemas, todas as ragas 
para continuar a obra de Alexandre, como se a alma 
d'aquelle heroe fosse semelhante ao sol, que desde o 
occaso doura com seus resplendores os horisontes, e na 
escuridao da noite envia amorosamente seus raios cis 
estrellas que vogam no ether para nos mostrar que sua 

1 La Civilizacion en los cinco primeros siglos del Chrietia- nismo. 



241 

luz e inextinguivel e elerna»; foi alii, naquelle horisonte 
de luz, aonde outr'ora convergiam todos os raios de in- 
telligencia humana e divina, chamado eclecfemo, que, 
ao abrir os olhos, Hypathia se vira logo embalada pelas 
harmonias da sciencia astronomica, na qual seu pae era 
summamenle versado. 

0 primeiro espelho em que mirou seu rosto de vir- 
gem foi o espelho deslumbranle do flrmamento. 0 pri- 
meiro brinquedo que seu pae Ihe deu foi o compasso 
de Euclides, com a ponta do qual media a brincar a 
immensidade do espafo. 

As primeiras impressoes, demasiadamente vivas, nao 
e facil esquecel-as: flores ou espinbos, no momenlo em 
que na alma vibram, tornar-se-bao os esplendores de 
rosa ou os nevoeiros do futuro. fi d'ellas que depende, 
muitas vezes, o paraizo ou o inferno da vida. 

isto que aconteceu talvez a Hypathia ; pois, vendo 
seu olbar de fogo altrahido pelos magicos esplendores 
do flrmamento, o seu ouvido de seraphim arrastado 
pelo harmonioso movimento das espheras, nao se Ihe 
tornou facil baixar mais a terra, em quanto nao sole- 
trara distinctamenle, no alphabeto celeste, os caracteres 
fulgurantes que na immensidade dizem : — Deost 

Depois de ter aprendido a Geomelria e a Astrono- 
roia, que, como Ja dissemos, a surprehenderam ainda 
no bergo infantil; depois de se ter iniciado, no famoso 
Museu inaugurado per Ptolomeu Soter, em todas as 
mais sciencias que comportavam com aquella institui- 
gao, viu esla maravilha de intelligencia feminil que o 
Museu de Alexandria ja nao era sufficienle para coo- 
ler aqnelle ardente anciar de luz, que n'alma Ihe fervia. 

Era-lhe mister mais amplo espago; e so Athenas, 
onde o esplendido vulto de Platao se erguia sobre as 

16 
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immortaes cumiadas do cabo Sunio, que parecia ainda 
echoar aquella harmoniosa e perfumada eloquencia, que 
tantas vezes encantara os seus discipulos; so Athenas, 
$6 Plalao, que tanto a seduzira pelas suas magicas theo- 
rias e sublimes pensamentos, podia realisar-Ihe o my- 
stico ideal. 

Para alii partira entao, wdepois de ter lido, como 
diz Eugenio Pelletan, o segredo dos astros para apren- 
der essa outra astronomia do pensamento — a meta- 
physica '.b 

Mas, quera nos dir4 agora as divinas impressoes de 
Hypathia, ao avistar para o noroeste do Peloponeso 
aquella pequena, mas tao sublime regiao, chamada At- 
tica, que se acha guardada, a direita pela longa Eubea, 
a esquerda pelas ilhas de Egina e Salamina, e que alem 
de tudo isto tem um mar em perpetua anciedade a vol- 
tear-lhe em torno, como se fora uma cinta de azul ce- 
leste ? 

Como seguil a, neste ponto, de todos o mais celebre 
na historia do espirito humano? Quem nos dira o en- 
thusiasmo, a admirapo e o mais enlevado sentir de 
Hypathia ao desembarcar no porto de Phalero, e seguir 
aquella fieira de monumentos celebres; depois subir a 
magestosa Acropole de Athenas, para d'alli avistar a 
seus pes essa massa de rochedos quasi de forma oval, 
e que, no iraaginoso dizer de Chateaubriand, dir-se-hia 
urn pedestal d'ante-mao talhado para sustentar os ma- 
gniflcos templos dos deoses que o coroam 2 ? 

1 Yid. La Pro fission de foi du xix siecle. 2 Chateaubriand, Itiniraire de Paris a Jerusalem. 



243 

Como olharia ella para aquelle risonho ceo, onde a 
luz, a vida e a belleza provocam irresislivelmente ao 
mais prodigioso imaginar, seolir e pensar, e aonde a 
pureza de sua atmosphera e lao viva, que do cabo Sunio 
se pode apontar o capacete e a lanca de Minerva, que 
majestosamente se elevam ao magnifico Parthenon? 

Quem nos dira as mil sensagoes apraziveis, que devia 
senlir ao espraiar d'alli a vista pelas ferteis campinas 
de Marathona e de Eleusis com seus vifosos olivaes, 
para depois perdel-a alem, alem, pelos cimos de tantas 
ilhas, que verdejantes fluctuam, ate as formosas costas 
do Oriente? 

Que de recordagoes historicas deveriam affluir a 
mente da idealista alexandrina, desde Gecrops e Theseo, 
o fundador e semi-deos de Athenas, ate ao seculo em 
que despontara o mais brilhanle meteoro da civilisa- 
0o, que o mundo vira '? 

Como extatica ficaria ao ver do Pnyx, que altivo se 
eleva ao occidente do Areopago, as oito cqlumnas que 
servem de face ao formoso Parthenon, primor d'arte 
dorica, morada de Minerva? 

Como essa pleiade do genios immortaes, nas scien- 
cias, nas artes e em todas as especies de litteraturas, 
devia passar altiva pela majestosa fronte de Hypa- 
thia? 

Como solemne devia ser aquelle moraento, em que 
ella, atraves da mais sublime contempla?ao, viu er- 
guer-se a fronte olympica de Horaero, que, apezar de 
cego, sondara mais maravilhas, com os olhos da Iliada 
e da Odyssea, do que todo esse cortejo de genios, que 

1 Alludimos ao immortal seculo, em que Pericles deu a mao a Aspasia. 
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o deviam acompanhar involtos ncrmanto da mais pro- 
funda venerafao e a renderem-lhe todas as bomenagens 
que a realeza de vinte seculos tem consagrado? 

Mas basta. aDeixcmos, como diz Virtor Duruy, a ar- 
dente atmospbera do Pnyx, onde os viris e apaixonados 
accentos de Demoslhenes parerem ainda dizer 4 irre- 
quieta multidao de Athenas: Silencio 1!...» 

Baixemos aojardim da Academia, e deixemos agora 
Hypalhia errar anciosamente, atraves dos verdejantes 
platanos, parecendo divisar em cada folba de arvore a 
fronte aristocratica de Platao. 

Deixemol-a suppor que a brisa embalsamada, que 
alii respira, Hie traz ao delicado ouvido o melodioso 
canto do cysne, que Socrates ouvira em sonho, na ves- 
pera do dia cm que Ariston, pae do immortal Platao, Ih'o 
viera enlregar para o iniciar na sua etberea philosophia. 

Deixemol a absorta a contemplar pelo sublime ideal 
esse labio divino, onde as abelhas do Hymetlo tinhara 
ido depor o seu mais perfuraoso met, quando elle apenas 
em gracioso brinco se osculava, no ber-co infantil, com 
os mais formosos cherubins. 

Ja que fallamos na Academia de Platao, consagre- 
raos-lbe duas palavras. 

A academia ficava assentada ao norte de Athenas, 
na distancia de Ires kilometros, num dos mais pitto- 
rescos e formosos arrabaldes. 

Este nome Ihe fora dado em memoria do seu antigo 
proprietario, chamado Academus. 

Mui proximo d'ella havia um campo, denominado 
Ceramico, que recordava a induslria dos anliquissimos 
oleiros alii estabelecidos, transformando-se depois num 

' Yid. Histoire Crecque, par M. Duruy, S.0"' idition. 
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dos mais formosos jardins, que abrilhantavam a sedu- 
ctora Athenas. 

Este campo, assim raetamorphoseado, dava logar a 
que se podesse alii admirar, antigamente, ao entrar — 
a deosa do Amor, onde a raao subtil do artlsta parecia 
ter ido roubar a natureza todos os matizes de perfei- 
00, que ella avidamente occultava era seu mysterioso 
seio; para o interior seguiam-se, com artislica syme- 
tria, numerosos altares consagrados as divindadeg Mi- 
nerva, Diana, Jupiter, Mercuric, Apollo, etc.; depois, 
era diversos sentidos, viam-se mais: — os templos, os 
porticos, os theatros, os lumulos de Pericles, de Thra- 
sybulo, de Cliabrias, dos heroes que deram a vida pela 
putria em Maralbona; e muilos outros moimentos, em- 
iim, d'aquelles cidadaos, que tinham ennobrecido a re- 
publica pelos seus mais gloriosos feitos. 

Nao longe d'este logar existia tambem, para o lado 
septentrional, a magnifica residencia do fundador da 
Academia, proxima d'ura templo, consagrado por elle 
as Musas, onde se admiravam, ao lado das virgens do 
Parnaso, o grupo das Gragas, que pareciam exprimir 
aquella philosopbia ardente, sonhadora, sublime e de- 
raasiadamente etberea, que os labios de Platao vertiam 
por meio da mais suave e encantadora eloquencia, que 
o amor animava, e a complacencia dos deoses sancti- 
ficava. 

Voltando, porem, ao jardim da Academia, onde ti- 
nhamos deixado a bella Hypalhia absorta nos seus ray- 
sticos pensamentos, aliguremos agora, por um momen- 
to, em nossa imaginagao, qual nao devia ser o enlevo 
de tao sublime natureza em presenga d'aquelles apra- 
ziveis bosques, dos bellissimos passeios, das encauta- 
doras estatuas, formadas do pallido e fino marmore do 
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Hymetlo, (Taquelles lagos crystallinos, que, |iela amo- 
rosa placidez de suas aguas, dir-se-hia estarem enamo- 
rados de alguma gentileza celestial; do correr alegre 
e sinuoso das aguas, artisticamente dirigidas por enlre 
as sombras da mais rica e aromatica vegelarao, pare- 
cendo, noseu fugilivo murmurar. dizer: Salve I salve!... 
de tudo, emfim, que de mais vaporoso e inebrianle alii 
se expandia, naquelle pequeno Eden espirilual, onde 
cada arvore devia exprimir uma idea sublime, cada es- 
tatua urn sentimento ideal, cada lago uma elegia amn- 
rosa, cada flor um idyllio a belleza, cada perfume um 
hymnoadivindade, todoojardim, finalmente, umpoema 
d'ouro, onde o heroe era Platao, e o assumpto a eter- 
nidade I... 

Afiguremos mais ainda, se e possivel, depois d'este 
mundo de ideas, de pensamentos, de elegias, de hym- 
nos, de epopeas e idyllios, qual nao devia ser o lugu- 
bre sentimento de Hypalhia, ao avistar para o oriente 
do jardim o immortal tumulo do fundador da Acade- 
mia, que encerrava a mais delicada argila, que o sol 
da Grecia aquecera ba muilos seculos. 

Afigure-se o momenlo em que ella aviston aquelle 
majestoso tumulo, que o sol alheniense vinha todas as 
manhas, ao despontar no horisonte, saudar respeitosa- 
mente, como querendo assim render tambem sua ho- 
menagem, nao so ao principe dos philosophos, mas ao 
mais sublime dos escriptores gregos. 

Afigure-se esse momento, em que a bella Hypathia 
chegou em frenle d'aquelle tumulo, sobre o qual o 
tempo havia j4 feilo perpassar o seu lucluoso e auslero 
manto de seis seculos, para saudar e confessar-se a 
mais ardente admiradora e discipula de suas etbereas 
doulrinas philosophicas. 
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Afigure-se o que ella sentiria quando viu, sobre o 
funebre moimento, uma aguia a esvoagar, como fitando 
era cheio os raios brilhantes do sol. 

Afigure-se o auge da curiosidade, que ella sentiria 
ao ler, alem de oulros rauitos epitaphios, o seguinle: 

«0 aguia, diz-me porque voas tu sobre este sepul- 
chre, e para que morada do empyreo vais? — Eu sou 
a alma de Platao, que ao ceo se eleva, em quanto a 
cidade de Alhenas seu corpo encerra 1.» 

A rainha das aves era com razao a mais propria para 
symbolisar aquella outra aguia do pensamento, que so 
pelo cimo das espheras celestes podia fazer pairar seu 
voo sublime. 

Julgar agora do que aquella alma divina sentiu, pen- 
sou e segredou aquelle tumulo, julgue-o todo o que 
tiver a razao adornada pela estrella das sublimes idea- 
lidades, afigure-o o que tiver a brilhante imaginagao 
de poeta, e sinta-o todo o que nao tiver a fronte requei- 
mada ainda pela febre da descrenga, nem a vida dissi- 
pada de todo em todo no banquete das lorpes voluptuo- 
sidades. 

Ser-nos-hia lisongeiro, depois d'esta visita funebre 
ao tumulo de Platao, afigurar Hypathia dirigindo-se para 
alem do lllysso2 a fim de alii visitar uma bella avenida, 
proxima de Apollo Lyciano; queremos fallar do Lyceo, 
o rival e soprador, segundo o dizer dos peripateticos, 
dos phantasmas que povoavam o cerebro da Academia: 

1 Vid. Vies des Savants iUustres de Vaniiquiti. 2 Pequeno rio, que banhava Athenas, que na^ce no monte Hymetto e vai desaguar no golpho de Egina. Suas margens eram deliciosas; nellas Platao faz apparecer Socrates a dis- correr com Phedro sobre a belleza, o amor, amizade, etc. Vid. Oeuvres de Platon, traduzidas por Victor Cousin, t. 6.° sobre Phedro. 
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queremos fallar d'esse celebre logar em que Aristoteles 
passeava alraves dos bellos platanos com seus discipu- 
los, ensinando verdades que ainda hoje regem o mundo 
intellectual. 

Desejariamosafigurar a bella Hypathia visitanto todas 
as celebridades de Alhenas; mas agora nos recorda que 
Athenas e uma Babylonia das mais estupendas mara- 
vilhas, onde cada habilagao representa um monumento 
de gloria. E forfoso pois desislir d'uraa tal empreza e 
suppor que Hypathia viu, conheceu e estudou uma por 
uma das mais brilhantes Bores, que a rainha da intcl- 
ligencia encerrava no seu magnifico jardim. 

Mas, dir-se-ha, e possivel que Hypathia nao sahisse 
do circulo que limita Athenas? 

Poderia aquelle coragao de fogo conter-se alii tanto 
tempo, sem que a curiosidade do saber a movesse a 
viajar pela Beocia, onde Thebas devia dizer-lhe:—Eis 
alii a casa do famoso Pindaro, que Alexandre soube 
respeitar no meio do seu arrojo destruidorl? 

Pela Phocida, onde Delphos, com seu majestoso tem- 
plo, devia ainda echoar solemnemente a voz prophetica 
do oraculo? 

Pelas Thermopylas, onde o grandioso vulto de Leo- 
nidas devia erguer-se para, em resposta a ousada pro- 
posifao de Xerxes: «Entrega tuas arraas!» responder- 
Ihe com toda a altivez: «Vem toraal-asU 

Pela Thessalia, essa patria dos deoses e da mythologia, 
onde as musas, nas nupcias de Thetis e Peleo, predis- 
seram o nascimento de Achilles e a ruina de Troia? 

Pelo Olympo, que allivo se eleva entre a Thessalia 
e a Macedonia com sua cabeca de gelo, parecendo dizer 
adeos a terra e escalar o ceo? 

Pelo Parnaso, esse novo Ararat, onde a area do novo 
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Noe (Deucaliao) foi pousar, depois do diluvio grego, 
segundo nos reza a Biblia mythologica? 

Pelo Pindo, que majeslosamente se ergue dos Alpos 
orienlaes, para separar a Illyria da Macedonia, o Epiro 
da Thessalia, e que, depois de percprrer e cobrir a pe- 
ninsula de immensas ramificapoes, vem por lira, como 
cansado, expirar no golpho de Corintho, entre os brapos 
da Elolia e da Locrida? 

Pela voluptuosa Corintho, a rival de Athenas, com 
seu isthmo, similhante a um ponto lanpado no meio do 
mar, segundo o brilhanle dizer de Pindaro, e onde a 
formosura de Lais desaiiara a immortalidade o gracioso 
cinzel de Scopas, depois de deslumbrar pelos seus jar- 
dins a Grecia inteira ? 

Pela Olympia, onde tantas frontes gregas se immor- 
talisaram nos dias festivos d'aquelles jogos instituidos 
por Hercules, e onde o maravilhoso Jupiler de Phidias1 

manifestava a divindade da arte esculptural? 
Pela aspera Laconia, onde Esparla, ao lado de Me- 

nelau, parecem ainda conternplar sobre o espelbo do 
Eurotas a rara formosura de Helena? 

A todas estas interrogapoes, o silencio, o terrivel si- 
lencio, e a resposta cabal, dada por todos os biogra- 
phos illustres, que tivemos occasiao de consultar. 

E mais uma pagina em branco, que nos obriga a 
deixar aos vindouros o terrivel avarento do passado... 

Ignoramos egualmente quaes as personagens litte- 
rarias, mais intimas de Hypalhia, durante o tempo que 
residira em Athenas. 

De seus mestres, em metaphysica, apenas se pre- 
1 A estatua de Jupiter Olympico, sahida do genio de Phidias, passava por uma das sete maravilhas do mundo. 
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sume, pelo tempo em qne vivera, que Plutarcho f6ra 
um d'elles, visto ser o chefe da eschola neo-platonica 
n'aquelles tempos. 

Dada esta liypothese, seria curioso saber agora qual 
o methodo de ensino, seguido por aquelle pilosopho. 

E eis como Marino, discipulo de Proclo e sen suc- 
cessor na eschola de Athenas, nol-o faz conhecer. 

0 ponto de partida era Aristoteles, do qual passava 
a explicar a seus discipulos alguns tractados, a titulO' 
de inlroduccao a philosophia, principalmente o livro da 
alma. Em seguida passava a Plalao, explicando prin- 
cipalmente Phedon sem duvida para chegar emfim a 
Themeo que explicava todo, conlinuando o estudo de 
Aristoteles. 

Depois d'estes esludos, seguia-se a sciencia, chamada 
por excellencia, isto e, a dos oraculos chaldeos, que 
Plutarcho havia ensinado a sua filha Asclepigenia, as- 
sim como as grandes orgias, myslerios orphicos e a 
Theurgia, finalmente, que a joven enthusiasla Asclepi- 
genia, emula das Aedesias e Sosipiras, explicava por 
seu turno aos predilectos discipulos de seu pae. 

Esta joven e notavel nao so pela sua erudicao, como 
por ter sido meslra do illustre Proclo nos conhecimentos 
chaldaicos e theurgicos. 

No emtanlo, se Hypathia teve — Plutarcho, como 
mestre em metaphysica, e Asclepigenia como amiga e 
condiscipula em tao elevados estudos, e uma presum- 
pfao, e verdade, mas uma presumpcao que a chrono- 
logia parece querer converter em certeza. 

1 Livro de Platao, que tracts da immortalidade da alma. Vid. Oeuvres de Platon, traduzidas por Victor Cousin, t. 1. 2 Livro de Platao, que tracta da natureza, origem e forma- 
9ao do globo, etc. 
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Seja como for, do que nao resla duvida e que Hy- 
pathia regressou algum tempo depots a Alexandria, com 
a fronte adornada da mais vasta erudifao, abrangendo 
todas as sciencias conhecidas naquella epoca, desde as 
profundezas da terra ate alem dos aslros. 

Agora vamos ver Hypathia brilhar sobre o throno 
da philosophia. 

Logo que a illustre Hypathia pisou o formoso solo 
de Alexandria, sua presenga causou um verdadeiro as- 
sombro no mundo das intelligencias. 

Com efTeito, quando as mais alias personagens da 
magistralura do Muzeu e a flor da mocidade alexan- 
drina viram, ao lado de tanta modestia, o mais extra- 
ordinario genio, e as mais esplendidas luzes resplan- 
decerem naquella fronte empallidecida pelas alias e su- 
blimes meditacoes, todos unanimemente confessaram a 
superioridade de seu lalento, e convidaram-n'a logo a 
tomar assento na cadeira, que ate alii havia sido occu- 
pada pelos mais eminentes philosophos, como Plotino, 
Porphyrio e Jamblico — o mystico por excellencia. 

A um desejo tao espontaneamente manifestado pelas 
mais altas capacidades scientificas, Hypathia nao podia 
recusar-se. 

0 convite era insolito; porem a consciencia do seu 
genio, os seus profundos estudos, elaborados e aper- 
feigoados no vasto gabinete da soberana da intelligencia, 
a convivencia com os mais illuslres corypheos da scien- 
cia do tempo, tudo devia concorrer para que uma voz 
interna, quando mesmo ella quizesse hesilar, Ihe bra- 
dasse: Acceita 1 
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E Hypalhia acceitou. 
Elevada ao solio da philosophia, era maravilhoso, era 

estupendo, era iraponenle ver, pela primeira vez alii, 
assentada uma donzella para professar em publico as 
doulrinas mais sublis da Melaphysica, da Astronomia, 
da Mathemalica, da Theologia, de lodos os ramos, em- 
fim, que, reunidos, constiluiam a philosophia anliga. 

A universalidade dos conhecimentos gyrava em torno 
d'aquella fronte, como as estrellas fulguranles do iirma- 
mento gyrara em torno do universe. 

Todas as lisongeiras esperangas^ concebidas a favor 
de Hypalhia pelos que mais descortinavam nas alias 
regioes da sciencia, foram plenamente realisadas. 

Em breve o clarim da sua fama retumbou sob o ceo 
de Alexandria, e os echos repetiram solemneraente pelos 
tres conlinentes do mundo — Hypalhia! Hypalhia!... 

Em breve este nome sybillino produziu no tympano 
da mocidade de lodos os povos civilisados tao magne- 
tica impressao, que logo, como arrastados por myste- 
riosa forga, iam lodos, depois de admirar a sexta ma- 
ravilha do mundo arlislico ^ pasmar ante a primeira 
do mundo inlelleclual. 

Na verdade, quando esta estrella do paganismo en- 
trava no Muzeu de Alexandria, para irradiar sua luz 
divina As geragoes passadas, ja imraensos grupos de 
esludantes e curiosos, avidos de se embeberem na luz 
da sciencia, impacientes a aguardavam a enlrada. 

A sua apparigao, as ondas de prazer, impellidas pelos 
impulsos dos coragoes sympathicos, vinham manifestar- 
se a superficie dos labios, e os olhos, nadando em luz 

1 Alludinios ao pbarol de Alexandria, considerado como a sexta maravilha do mundo. 
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de contentamento, pareciam saltar de suas orbitas pela 
forfa do enthusiasmo. 

No emtanto Hypathia chegava e tomava assento: — 
seguia-se o mais profundo silencio, a mais religiosa at- 
tenfao; depois, sem a menor perturbagao, no meio d'um 
audilorio immenso, onde se achavam personagens de 
todos os cliraas, de todas as regioes, de todas as cate- 
gorias, ella tomava, antes de fallar, um lengo da mais 
fina seda do Oriente, e passava-o pela radiante fronte, 
como para afngentar alguraa nuvem que quizesse toldar 
o sol da intelligencia. 

Eraseguida fitava um olhar benevolente sobre a mul- 
tidao, e desprendia a voz sempre inspirada, elevando-se 
ao primeiro impeto para as mais alias regioes da 'Me- 
tapbysica. 0 audilorio seguia ate certo ponto esta voz 
encantadora; depois, no meio do seu enthusiasmo, pa- 
recia sentir uma nuvem escurecer-lhe a vista: era a 
fraqueza da intelligencia, que nao podia mais acompa- 
nhar o titanico arrojo da professora. 

Hypalhia, penetrando de improvise esta especie de 
eclipse intellectual, procurava descer, pouco a pouco, 
das alturas olympicas a que se tinha elevado, e pairava, 
similhante a aguia, pelo cimo de algum pincaro mais 
saliente da sciencia, para d'alli ser vista e apercebida 
em todas as manifestafoes sublimes. E d'alli que entao 
esparzia, por meio d'aquelles labios virgens, impre- 
gnados dos mais raros perfumes do Oriente, todas as 
perolas, os topazios, os rubins e os diaraantes da scien- 
cia. As corbas e as flores do enthusiasmo cahiam-lhe 
aos pds: o triumpho era inexprimivel! 

D'ahi em diante, todas as demonstrafoes de respeito, 
de admiragao e do mais elevado affecto, tributadas a 
este genio extraordinario, pareciam insufficientes. 
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Aquelles que s6 miram as cousas apparentemente 
chamavam-n'a philosopha, porque trazia um manlo i 
similhanfa dos philosophos antigos; osmais illustrados, 
os que veetn as cousas a fundo, davam-llie o litulo de 
sabia; o povo, como mais propenso a apotheose, cba- 
raou-lhe nura dia de enlhusiasmo — divina!... 

E na verdade o povo tinha razao, porque o genio 
e essa labareda divina, que vem ao mundo para illu- 
rninar a humanidade. 

Elle e a columna luminosa, que fluclua atraves dos 
mais aridos deserlos para guiar todos os faminlos de 
luz e de justifa. 

Elle e o anjo mysterioso, que, pela alia noite das 
grandes calamidades, vai bafejar com suas Candidas 
azas a fronle dos desgragados, que luctam com o negro 
tigre da miseria. 

Elle e o medico de todas as almas puras e virginaes. 
fi o augusto levita de todos os templos, que se le- 

vantara para solemnisar a religiao do Bern, do Bello e 
da Verdade. 

fi o Mentor de todos os Telemacos, que buscam a 
luz da instrucgao com o profundo amor de cbegar 4 
Verdade. 

fi o irmao de todos os que cingem na fronte o dia- 
dema da liberdade, e rendem culto a todas as virtudes. 

0 povo tem, pois, razao de chamar ao genio — di- 
vino, porque o verdadeiro genio tern sempre luz para 
dar a ignorancia, coragao vasto para compartilbar todas 
as desgragas alheias, espirito penetrante para condes- 
cender com todas as opinioes, que nao aviltem nem de- 
gradem a dignidade humana. 

Elle e sempre bem recebido e festejado pelos cora- 
goes puros, pelos espiritos illustrados, que odeiam tor- 
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pezas, que desprezam prejaizos, que abominam super- 
sticoes e outros nevoeiros, que, ao cercarera a intelli- 
gencia humana, so podem fazel-a resvalar para a es- 
phera da animalidade. 

fi mal recebido, porem, e perseguido muitas vezes, 
pelos jesuitas de todos os tempos, quando sua luz vem 
ferir os interesses dos pygmeos, que so tem nos labios 
um riso alvar, no coragao muita torpeza, no espirito 
muita ignorancia e demasiada especulaQao. 

No emtanto o genio passa atraves d'essas multidoes 
ignaras, vergado ao peso das suas altas meditacoes: 
hoje desconhecido, amanha elevado ou abatido, pouco 
imporla; o dla seguinte vira, e o pedestal da sua gloria 
sera erguido, porque as gerafoes futuras nao tem os 
olhos dos miseros contemporaneos para com o passado. 

Desculpando-se-nos a digressao, prosigamos. 
Hypathia estava no apogeo de sua gloria scientifica 

e litteraria. 
Todas as hierarchias Ihe rendiam as homenagens, 

que ella realmente merecia. 
Os sabios mais respeitaveis consultavam-n'a sobre 

suas obras, pediam-lhe a sua approvacao e confessavam 
mesmo que nao as publicariam se nao merecessem seu 
consentiraentoEmfirn, Hypathia tornou-se a arbilra 
suprema de todas as questoes, que se agitavam na es- 
phera intellectual. 

A sua voz tinha o prestigio da Pythia de Delphos. 
A natureza parece que, nao contenle de ter pro- 

digalisado os mais sublimes dotes intellectuaes a este 
genio extraordinario, ainda Hie concedera a belleza 

1 Synesio, bispo de Ptolemaida, honrava-se de ser seu disci- pulo, e outros muitos que fora longo enumerar. 
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impressionavel de Esther e a castidade da Susanna 
biblica. 

Seu formoso olhar fez despertar raais d'uma paixao 
ardente, entre alguns de seus discipulos; mas a casta 
Susanna, vibrando logo na sua harpa celeste tuna har- 
monia mystica, fazia adormecer a concupisceneia, e ac- 
cordava o espirilo para Ihe dar a mao e conduzil-o ao 
throno das sublimes idealidades. 

E verdade que, segundo a opiniao de alguns bio- 
grapbos, concluira-se que ella se casara com o philo- 
sopho Isidore, o sonhador; porem e boje reconhecida 
como falsa esta asserfao, visto apenas se basear numa 
ma interprelagao do texto de Damaseius, o philosopho. 
E presumivel que mais d'um thalamo nupcial se Ihe 
ollerecesse; mas estamos convictos que Hypatbia os re- 
cusara todos, pois fazia gala de sacrificar a flor de sua 
virgindade nas aras de Minerva. Como a casta Vestal 
da antiguidade ella almejava consagrar seus dias a guar- 
dar no augusto- templo do pensaraento o fogo sagrado, 
que Ihe ardia no sanctuario da alma. 

Este voto nao fora trahido, como o de Rhea-Silvia 
no templo das Vestaes; a constancia e a pureza de seus 
costumes foram inalacaveis; sua vida foi um baluarte 
inexpugnavel, completamente inexpugnavel a todos os 
sentimentos impuros. 

Entretanto, sob o tapete de flores, que Hypatbia 
tao debcadaraente pisava, occultava-se um vulcao, que 
ao rebentar deixa conduzir nas suas ardentes lavas esta 
mimosa tlor, que com tao vivas c6res adornava ojardim 
intellectual do paganismo. 

A cidade de Alexandria encerrava em seu formoso 



257 

seio tres religioes, que se debatiam furiosamente: a ju- 
daica, a paga e a christa. Era necessario que uma d'estas 
supplantasse as outras, ■visto nao poderem conjuncla- 
mente viver: d'ahi provieram esses frequentes embates, 
esses assaltos tigrinos, que deviam dar, a uns — o des- 
pojo e a victoria, a outros — a derrota e a morte. 

Ja os annos 413 e 414 se haviam demasiadamente 
assignaiado por dolorosas e sangrentas luctas enlre os 
judeus e christaos, dando em resultado a tomada das 
synagogas, a expulsao dos judeus, a pilhagem, o des- 
enfreamento revoltante e feroz, proprios d'aquelles tem- 
pos, que faz corar, descrer e voltar o rosto a todo o 
homem que lance os olhos e medite por urn momento 
sobre este quadro das scenas passadas, chamado histo- 
ria, sobre este panorama inexplicavel, que a humani- 
dade ora mancha com o negro fel de suas acQoes, ora 
faz colorir brilhantemente com o pincel de seus heroicos 
feitos. 

Depois d'este terrivel desastre, os judeus tinham 
quasi desapparecido da scena religiosa, d'onde tanto san- 
gue fora salpicar a majestosa fronte de Alexandria. 
Entao o Christianismo tinba apenas no circo urn gla- 
diador para combater: — era o paganismo. 

Esta seita, ainda que fraca, nao deixava de ser per- 
seguida pelos christaos, talvez por terem a sua testa a 
illustre Hypathia, que, pelas relafoes de amizade com 
Oresto, governador de Alexandria, nao deixava de Ihe 
prestar grande apoio e proteccao. 

Hypathia tornou-se, por este motivo, o alvo, aonde 
iam cahir todas as flexas envenenadas do fanatismo. 

Esta posiQao tornou-se-!he fatal, e mais fatal por unir 
ao seu grande espirito o mais leal e magnanimo corafao. 

As medidas tomadas pelo governador Oresto, contra 
17 
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o zelo, talvez muito ardente, do patriarcha Cyrillo, que 
fora nomeado para aquella cidade em 412, fizeram des- 
pertar tremendas e odiosas suspeitas contra a bella Hy- 
palhia, a quem se attribuia, pela grande considera^ao 
que o governador Itie dava, a maior influencia e inter- 
vencao nos negocios politicos. 

E o que aconlece em todos os tempos quando uma 
mulher se eleva, pela grandeza de sea espirito, 4 mais 
alta consideragao publica. 

No emtanto o Christianismo estava assuslado d'esta 
eloquencia fascinadora, que parecia desperlar do sea le- 
thargico somno todos os antigos deoses, que povoavam 
o ceo do paganismo. 

<Os sacerdoles christaos de Alexandria viam, como 
diz o sublime orador hespanhol Emilio Castelar, por 
um momento os seus lemplos abandonados; e ate nos 
desertos solitarios, os proprios solitaries despertavara 
de seus profundos e mysticos extasis para ouvir o echo 
sonoroso d'aquella voz, que, por um mysterioso im- 
pulso linha o poder de arrebalar-lhes os seus calhecu- 
menos. Um povo inteiro parecia esquecer-se de tudo 
para ir agrupar-se ao pe do Thabor do paganismo bt 

Em presenfa d'estes triumphos, os odios e os ran- 
cores dos fanaticos christaos cresciam e recresciam de 
dia para dia; abafados e retidos a custo, esperam silen- 
ciosamente a primeira opportunidade para rebenlarem 
e conduzirem na sua explosao esta mulher, que o mundo 

1 Los sacerdotes cristianos de Alexandria veian abandonados sus templos; los solitarios oian quehasta a los desiertos llegaba el eco de aquella vos arrebatandoles sus catecumenos. El pue- blo entero se agrupaba al pi6 del Tabor del paganismo. 
Vid. La Civilization en los cinco primeros siglos del Chris- tianismo. 
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<levia adorar, porque adoral-a era adorar a luz mais 
elevada da inteiligencia humana, era render um sublime 
culto ao coracao mais ethereo que tem apparecido na 
terra sob um peito ferainil. 

De repente um inesperado e terrivel acontecimento 
veio offerecer esta opportunidade tao desejada: foi a 
morte violenta de Hierax, mestre d'uma escola em Ale- 
xandria, que se achava a testa do partido christao. 

Como se nao podesse explicar a morte d'este homem 
de uma maneira satisfaloria, os inimigos de Hypathia, 
isto e, os fanalicos e os ignorantes, fizeram logo pro- 
palar por toda a Alexandria que ella e o governador 
Oresto e que, pelas suas instigafoes, haviam concorrido 
para a perpelrafao d'este horrivel crime. 

Enlao uma furiosa multidao se levanla, de olhar in- 
flammado pelo fogo do fanatismo, a fronle avergada 
pelo peso da ignorancia, a alma sedenta de sangue in- 
nocente, e, furibunda, se encaminha para a habitagao 
de Hypathia, a fim de imraolal-a ao seu furor. 

A testa d'esla lurba ignara e supersticiosa, raarchava 
Pedro, o leitor da egreja de Alexandria. 

Como nao a enconlrassem logo, impacientes rugem 
como esfaimados leoes, e freneticamente aguardam a in- 
nocenle viclima, que era breve devia regressar do Mu- 
seu, onde tinha ido levar a vida do espirito a nume- 
rosos discipulos, que pela ultima vez iam ouvir a voz 
sempre inspirada d'aquella fronte augusta, onde a ma- 
jestade do pensamento resplandecia com todos os ful- 
gores da immortalidade. 

Alguns inslantes depois Hypathia despontou «com 
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o seu vestido de purpura, numa carruagem puchada 
por quatro cavallos brancos, a mao fluctuanle sobre as 
mleas e o olhar perdido nas nuvens bn 

Ella ia talvez embebida nas harmonias celestes pro- 
duzidas pelo organ encantador de sua alma; ia talvez 
deliciando-se em ouvir as ultimas notas, que do ange- 
lico peilo Ihe sahiram para, depois de eclioarem pelas 
majestosas abobadas do Museu de Alexandria, se per- 
derem no infinilo. 

Ah I mal sabia enlao que da purpurina aurora da vida, 
onde tao elevada fulgurava, ia baixar para o tenebroso 
occaso da mortel... 

Com elTeito, logo que a turba fanatica presentiu o 
rodar da sua carruagem, irosa avanga como urn bando 
de ligres sobre ella. Em presenva d'este inopinado as- 
salto, os cavallos param de susto, e, forfados pela de- 
tencao raivosa, debalde espumam e mordem o freio. 

D'um sallo, o mais feroz da turba, ousada e gros- 
seiramente agarra aquelle delicado corpo, onde habi- 
tava o mais elevado espirito feminil. Quando as brutas 
maos se linham apoderado d'esla divindade paga, num 
violento impulse a fazera sallar da carruagem, deitam- 
n'a em terra, e, no assomo da mais ferina barbaridade, 
conduzem-n'a arrastada pelos cabellos ate chegarem em 
face da egreja imperial de Alexandria, como se quizes- 
sem fazer do Deos de infinila bondade uma teslemunha 
ou nm cumplice de tao negra e monstruosa ferocidadel 

E alii que sobre ella cevaram lodos os diabolicos in- 
stinctos que n'alma Ihe ferviara; e alii que, cheios do 
mais alroz encarnicamento, Ihe rasgam os vestidos, de- 
lapidam lhe os simples enfeites, apredejara-n'a, arrojam- 

1 Eugene Pelletau, La profession de foi du xix siecle. 
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Ihe todos os materiaes immundos, profanamdhe a ma- 
jestosa fronte com sea putrido halito, redazem-n'a a 
completa nudez; emfim, depois de commetterem os 
mais affrontosos e infamantes insultos, que a nossa penna 
nao pode descrever, porque treme de horror, — ma- 
tam-n'a!... 

Ainda nao foi tudo. 
0 pallido aspecto da raorte, que faria recuar o ti- 

gre, que talvez lizesse abrandar e tremer os proprios 
jadeus, nao aplacou, nao desarmou o tigrino furor 
d'esta populaga, que, cheia de orgulho, se dizia per- 
tencer ao gremio christaol... 

Depois de ter passado por tao barbaras provacoes, 
depois de tao ultrajanle morte, ainda era mister que 
aquelle mimoso corpo, tornado cadaver, fosse arraslado 
pelas ruas de Alexandria, como urn tropheo de gloria, 
que fosse esquartejado, dilacerado; emlim, quando aquel- 
les restos sangrentos linham ja demasiadamenle aver- 
melhado com seu sangue tantas ruas de Alexandria, fo- 
ram reunidos em Ginaron1 e langados nuraa fogueira, 
donde radiante sahiu uma nuvem d'ouro para conduzir 
para algum astro mysterioso o espirito da virgem paga, 
que no mundo se chamara — Hypathia 2! 

Foi assim que, no mez de margo de 415 da nossa 

1 Logar onde costumavam queimar os mortos. 2 Para os pequenos Arlstarcos, para os que fazem critica de tudo inconscientemente, diremos: Entre os antigos, e hqje me- smo, e eren9a popular que a alma so abandona o corpo, depois de entregue a sepultura ou as chammas. Aos que nao estiverem por isso, responderemos com o illustre poeta allemao A. VV. JSchegel; «A alma, como uma brilhante phenix, voa da fogueira ardente, livre e transparente, para ir saudar o seu immortal desrino; o facho da morte fal-a renascer.» (M.®9 de Stael — La po^sie allemande, torn. 1.°, pag. 268). 
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era, sob o reinado de Theodosio o joven, desappareceu 
esta ultima estrella, que abrilbantava o pallido ceo do 
paganismo. 

Foi assim que tao tragicamente desapparecera esta 
mulher, para quern a terra era pequena, porque seu 
amor era immenso; para quern o mundo nao tinha la- 
gos, nem rios, nem oceanos, para malar-lhe a devo- 
ranle sede, porque a sua sede nao eia a do corpo, mas 
a da alma, e essa so pode aplacal-a o infinito. 

Foi assim que voou da terra esta prodigiosa mulher, 
que, ao desprender sua alma dos lafos contingeutes, de- 
via voltar sens puros olhos para o Immenso, e dizer-lhe: 
«Perdoai-lhes, 6 Deos das'alturas. que elles nao sabem 
o que fazeml Perdoai-lhes, 6 Bern de todos os bens; 
perdoae-lhes, que a ignorancia e a sua estrella, a bar- 
baridade a sua politica, o sangue de seus irmaos a be- 
bida refrigerante, que so Ihes pode acalmar a ardencia 
dos baixos odios e dos terrificos instinctos, que em toda 
a alma Ihes refervem. 

Perdoae-lhes, Senhor!... Mas, se Hypathia, esle puro 
symbolo das estrellas, esta lampada maravilhosa, que 
inundava da mais bella luz o templo do paganismo, pro- 
feria, ao desprender da terra seu voo ethereo, estas 
generosas palavras, dignas d'um corafao divino, os pa- 
gaos, que este barbaro espectaculo presenciaram, nao 
podiam deixar de apostrophar essa turba que se dizia 
christa, nao podiam deixar de Ihe dizer: E com esses 
sublimes exemplos que nos quereis converter ao vosso 
christianismo ? E por meio d'estas geverosas acfoes que 
nos quereis attrahir ao vosso gremio? Vos lanfais todos 
os dias de vossas boccas linguas de fogo contra os Neros 
e os Dioclecianos, por haverem perseguido os que pro- 
fessavam a religiao de vossos avos, de vossos paes, de 
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vossos irmaos, de vossos amigos, de vossos compatrio- 
tas: tendes razao; elles fizeram raal, elles licaram por 
isso abaixo, muito abaixo, d'essas feras que faziam lanfar 
nos circos romanos para se entredevorarem e servirem 
de espectaculo ao pnvo-rei; elles tornaram-se por isso 
dignos d'urn odio eterno, nao so de vos, que vos cha- 
maes christaos, mas de todos os homens que pisam a 
face da terra, e sentem na fronte um atomo d'essa luz 
divina, d'essa luz infinita que amorosamente se diffunde 
por todos os azues da immensidade. 

Vos olhais todos os dias, todas as noites, a todos os 
momentos, para os decahidos muros d'essa desgrapada 
Jerusalem — com olbos de indignacao, com gestos de 
desprezo, porque os judeus, que hoje peregrinara por 
toda a superficie da terra, lani;aram mao de vosso Christo 
e arrastaram-n'o ao Calvario, para alii beber o fel de 
todas as gerafoes e remir com seu sangue a ousadia 
de ter levado aos labios da humanidade o calix do puro 
nectar, do nectar celestial, que seu Pae Ihe dera, ao 
baixar do infinite a terra, para consolo dos desgrafa- 
dos: tendes razao ainda de censurar os judeus; mas, 
dizei-me agora, 6 piedosos christaos, em que vos dis- 
tinguis vos d'esses—a quern chamaes pagaos e judeus? 

Sera pelo excesso da vossa refinadissima intolerancia 
ou das vossas barbaras crueldades? 

Os judeus crucificaram o vosso Christo, e verdade; 
mas ainda tiveram a complacencia nao so de Ihe pou- 
par o cadaver, mas de entregal-o aos piedosos cuidados 
de Jose de Arimathea. 

Elles, judeus, contentaram-se de torturar-lhe a vida ; 
e vos hoje, que vos dizeis filhos de Christo, nao contenles 
de arrancardes a vida a uma inofTensiva mulher, a uma 
das mais puras mulheres que tern pisado o orbe, ides 
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ainda, depois de morta, arrastar-lhe os seus bellos mem- 
bros em volta de toda a Alexandria, como se quizesseis 
parodiar o que outr'ora fizeram os gregos ao cadaver 
de Heitor em volta dos muros de Troia; com uma dif- 
ferenfa ainda, que o cadaver de Heitor enconlrou pie- 
dade no coragao d'um pagao, no corafao de Achilles; 
em (|uanto que vos, vos, meus christaos, raais duros 
que os rochedos do Gaucaso, mais esfaimados que os 
abutres de Proraelheo, ides, depois de devoraras carnes 
de Hypathia, lanfar-lhe os ossos numa fogueira, para 
que os venlos da terra conduzam nas suas azas todos 
os ais, todos os gemidos da bella filha de Theon, e os 
fafam echoar por todo o universo; 

— Eis o que os piedosos christaos de Alexandria 
fizeram a sua illustre paga por nao ter rendido culto ao 
divino filho de Maria.» 

Sim: Hypathia, com a sua consciencia de paga, nao 
rendia culto ao sol de Nazareth, mas rendia culto no 
sol do Bern, do Bello e da Verdade: inflammava-se toda 
de amor pelo Amor de todos os amores, pelo Amor in- 
finito, que do alto da immensidade acolhe com o sor- 
riso dos anjos o culto de todas as ra^as. a hossana de 
todos os judeus, o incenso de todos os Magos, o brilho 
de todos os mundos, o perfume de todas as flores, o 
murraurar de todos os regatos, o carpir de todas as 
fontes, a placidez de todos os lagos, o tluxo e refluxo 
de todos os oceanos, o azul de todos os ceos, a aurora 
de todas as manhas, a elegia de todas as tardes, os can- 
ticos de todas as noites, o scintilhar de todas as estrellas. 

Gaminheraos todos para Deos, que ha um meio fa- 
cillimo. Sabeis qual e? E o de nos odiarmos menos e 
amarmo-nos mais. 
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«A impnnidade que seguiu este acontecimento, diz 
Luiz Figuier, explica-se pelo relaxamento de todos os 
lagos da ordem social existentes neste periodo 1.» 

Entretanto o patriarcha Cyrillo e accusado, nao so 
por este mas por outros muitos auctores, que tem fa- 
lado d'esta illustre sabia, como o auctor moral de sua 
morte. Nos porem, sem termos em vista defender nem 
accusar o sancto doutor, porque nao julgamos ainda 
nossa voz auctorisada para agitar semelhantes questoes, 
nao poderaos todavia esquivar-nos de confessar que a 
auctoridade de Voltaire, de Pelletan, de Luiz Figuier 
e de outros muitos auctores, tanto antigos como mo- 
dernos, que tivemos occasiao de consultar, nao podem 
nem de leve fazer-nos suppor, quanto mais acreditar, 
que uma tao negra nodoa fosse cahir sobre a vida de 
S. Cyrillo. 

0 verdadeiro motivo por que se tem arguido o san- 
cto doutor d'um tao odioso crime e, como devem saber 
todos os que tiverem passado pelos olhos a historia da 
Egreja, a historia dos luctas religiosas, ou pelo menos 
folheado duas paginas d'um diccionario theologico, que 
S. Cyrillo foi o animoso combatente das heresias de 
Nestorio, e que o triumpho obtido sobre este devia 
fazer-lhe crear numerosos inimigos, como foram todos 
os partidarios de Nestorio, que nao pouparara os mais 
insignificantes pretextos para o calumniar e denegrir 
atrozmente.— S. Cyrillo, presidiu lambem ao concilio 
geral de Epbeso, e alii fez confirmar o titulo da Mae 
de Deos a Virgem Maria: d'ahi devia forgosamente 
nascer um desagrado mortal para os protestantes; — 
S. Cyrillo foi o refutador da obra de Juliao, o apostata, 

1 Vid. Vies des savants illustres de VantiquiU. 
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contra os catholicos: — immenso ilesgoslo, ja se ve, 
para os incredulns, que nao tern cessado tambera de 
alassalhar a vida do illustre patriarcha. 

Nao admira pois, a vista do que fica precedido, que 
Voltaire i, Pelletan2 e Luiz Figuier3, venham tambem 
fazer coro com a multidao de escriplores, que os prece- 
deram, porque o primeiro, como lodos sabem, zombava 
de tudo pelo riso da sua satanica incredulidade; o se- 
gundo e protestante; o terceiro, se onao e, tende muito 
para la, como facilmente se pode concluir pela leitura 
de suas obras. 

Sao, pois, estas auctoridades muito fracas e suspeitas 
neste assurapto, demasiadamente robustas e valiosis- 
simas na hierarchia das sciencias alheias a materias re- 
ligiosas, ante as quaes nos curvamos respeitosamente 
como um dos seus mais ardentes admiradores. 

A innocencia de S. Cyrillo e justificada pelo teste- 
munho de muilos escriplores celebres, enlre os quaes 
tigura o grande Bruker4, que plenamente a juslifica 
contra as calumnias de Toland, o irlandez, nuraa bri- 
Ihante dissertacao sobre a morle de Hypathia. 

«Finalmente, S. Cyrillo nao podia reprimir os ex- 
cesses das multidoes desenfreadas e fanaticas, porque 
nao tinha a sua disposifao a forga necessaria para o 
fazer !i.i> 

Era entao o tempo, em que os symptomas da mais 
febril e desordenada anciedade se manifestava por todos 
os ponlos da Europa, Asia e Africa. Era o tempo, em 

1 Vid. Dicfionnaire Ph{loaoph{quef torn. 4.°, pag. 9.J. 2 Profession de foi du nx siecle. 3 Vies des savants ULustres de Vantiquiti. 3 Historia critica, philosophica, etc. 5 Bergier, Dictionnaire de Thiologie. 
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que as mais negras sombras se desenhavam no ceo do 
oriente: eram as sombras dos barbaros que vinham 
baler is portas do occidente e tomar contas ao imperio 
romano, que, assustado, foi morrer afogado no oceano 
da sua aviliante corrupcao. 

E o tumulo de todas as nafoes quando perdem a di- 
gnidade, a honra e o sacro amor da liberdade. 

No emtanto o sol do christianismo grimpava altivo 
e rutilante por de sobre as ruinas majestosas do paga- 
nismo; seus raios beneficos fizeram brotar flores, que 
ainda hoje perfumam o jardim da civilisagao, e mais hao 
de perfumar quando, com o decorrer dos seculos, se 
conhecer o alcance dos seus divinos e immortaes prin- 
cipios, o amor e fralernidade, la^o purpurino, que urn 
dia ha de cingir toda a humanidade. 

Hypathia passa muitas vezes, segundo Daguin 1, por 
ter sido inventora do areometro, com quanto, era ge- 
ral, esta gloria so se attribua ao famoso Archimedes. 

Consta-nos que deixara muitbs escriptos; porem de 
todas as suas obras, se exceptuarmos um Canon astro- 
nomico e dois Commentarios sobre os Irabalhos do ma- 
thematico Diophante e as secynes conicas do geometra 
Apollonio, todas as mais serviram de alimento is chara- 
mas que ■devoraram a celebre bibliolbeca de Alexan- 
dria, quando esta cidade foi invadida e lomada pelos 
Arabes em 640. 

Apezar d'esta irreparavel perda, Hypathia atravessa 
incolume o oceano do tempo para tomar assento no 

1 Phyaica de Daguin, t. 1.°, pag. 169, Areometria. 
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pantheon dos immortaes, e ^lli fazer brilhar sua fronle 
com o diadema das estrellas. 

Com o genio universal d'ura Platao, a sabedoria d'um 
Socrates, a philosophia d'ura Plotino; medindo a su- 
perficie da terra com a scienaia d'um Euclides; devas- 
sando a luz dos astros com o olhar d'um Ptolomeu; 
surprehendendo o futuro com a raagia d'ura Chaldeo, 
espelhando no sea todo a formosura d'uraa Esther, a 
castidade d'uma Susanna e a pureza infantil d'uma ves- 
tal : ella e o complexo dos mais raros e surprehendentes 
dotes que a natureza podia otfertar ao bello sexo. 

Ella deve ser o ideal de todas as mulheres, que um 
dia quizeram attingir o cume da mais sublime honesti- 
dade e respirar o perfume da mais esplendida sciencia. 

Ella era digna de oscular os mais formosos cheru- 
bins, de abragar-se as mais altas divindades, e de cahir 
prostrada aos pes de Deos, fulminada pelo raio do mais 
sancto e puro amor — o amor infmilo. 

Possa eu um dia ter a gloria de vel-a nessa patria 
que nos espera a todos, sentada sobre o seu throno de 
luminosas estrellas, a dirigir com a raajestade dos deo- 
ses o passo rhythmado das espheras, o concerto har- 
monioso d'essa orchestra, que se perde na universali- 
dade do espafo, e dizer: Se Hypathia na terra foi mar- 
tyr da sciencia, e do fanatismo dos homens, no ceo re- 
spire agora o ar do infmilo e occupa radiante de gracas 
o throno de Venus Urania. 
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AUYERTENCIA 

fi provavel que, pela celeridade com que foi feita 
esta edifao, tenham escapado alguns erros typographi- 
cos, que o leitor illustrado e benevolo sabera facilmente 
corrigir e desculpar. 
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