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A Arist<wr:ir>iH dn tilenio e ila IBcllc/a Feiuin il. E' uma galeria do inu- 
Iheres celel'res pela sua belleza e pelo seu genio. precedida d'uma carta 
tie Victor Hugoe outros juizos do escriptores estrangeiros e nacionaes, 
conio Feniandes de los Rios. einbaixador hespanboi, Julio Cesar Ma- 
chado, etc. Esta ua 5." edirao, angmeutada com um prologo sobro a 
iiiuHier e »cus direitos 4 civilisacao modorua, e de uma carta do 
author, em respo^ta a outra da distincta poetisa L>. Narcisa Amalia. 
Preco       4flO.JO. 

Idem de papcl carlau, encudoruado, cjui o retraXo do a net or.,. 10$()CO. 

I>rfesa «hi AriHfncraria do <*rmn v ila Hellr/.a Feminil. 
em losposta ao Sr. bispo Lacerda. (I.a parle)  1^0 0. 

Idfin ©m llrfesa d;» Lit iIisa"ii n lloderna. (•.'a parts c 2a cd . l^UUd. 

* \fToiiso do l.ain-.krtinc. Mia \ ida c ultiiiftds moaiciito*  l/jOLHh 

. A Qucda dc Aapulcsio 111. E-itudo biographico  1?)000. 

Fiuillo 1 aKtclac, Discurso (raduzido do hespauliol e offe- 
vecido ao Snr. Latino Coellio  IfiOUU. 

Aapolcao. IMtt l\ e Victor Hugo  l^UOO. 

As Cclcbridades Contciuporaiicus  2^000. 

As %elhas© as Aovas Aspira^oes dc l*wriiigal  IgOOO. 

O l*b»iitasiiin da liislrucvnu Fublica    13000. 

Victor Hugo, sen rcgresso a Paris, depots dc desoito 
annos dc ex.ilio      Ij^OOO. 

A nJl lLIQAIA : 

A Aobrexa t'oiuuicrcial, Agricola, Industrial, Scicu- 
tillcn, V.ittcraria, etc., sob a adininislracao do !llar-i 
<}uc/ dc Poiubal, um volume  2$00(). 

A Hullicr Ante o Vcllio c o Aovo Paraiso do Amor e da 
Bcllcxa, um volume.    3$000. 

A' venda nas livrarias dos Srs. Laemmert, rua do Ou- 

vidor n. 66, e Seraphim Jose Alves, a rua Sete de Setembro 

n. 83, e outras principaes da corte, onde se recebem assi- 

gnaturas e pedidos para as obr.is a publicar e ja publicadas. 
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/?ie?u/a(/r^ 

AAynacto Q/'eiie/ia S f un&. 

.>/ o of/'erecer e (led* car a ) . S. eate modes to escripto, ca 

ten/to da as grandes rasocs: aprlmelra c ter-me S. S. de- 

moastrado sinnmo ia/ercsse e ainmacdo para a saapublici- 

dade: — a sepunda, e perte?icer ) \ S, a ess a laboriosa classe. 

r/ae o immortal Marqtcez de 'Pombal tanto animdra e pro- 

tegera, — erguendo-a do abatimento e quasi desprezo em 

qae se achava, cat do, para eleral-a d britbante esp/iera 

da nobreza, combatendo, por este meio, os infundadospre- 
Juizos da orgultfosa fidalguia, qae se Julgava manchada 

se abandonasse a ignobil e immoral occiosidade em qae tar- 

camente vivia debraeada, para ergaer-se ate o mitndo actiro 

commercial, onde a noberza da Taglaterra, da Ilollanda, 

de Genova e de Veneza, j)ensaado differentetnente, daram 

o sublime exemplo de amor ao trabalt/o, commcrciaado com 

o qjvi'0> e jmrlanto, concorrendo com suets lazes e prestm 

gio, ndo so para etigrandecer e hoeirar essa profissdo, qae 

no dizer do Marequez de 'Pombal — (1) — e nobre, necessa- 

ria e prveitosa j mas para a gloria e qwosperidade naeionat. 

JSxplicado o men fim, resta-me q^dir a V. -V. et boa- . 

dade de reterar-me a exlgaidade da ojj'erta. 

Jx io S de . )baio de / 8Sb 

'J)e Y. 8, 

Ajf'ect uosissi tao a mi go e obrigado, 

/jj //if ^ 

(1) Lei de 30 de Agosto de 1770. 
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.A.O LJBITOZR, 

ATo ligeiro escripto biographico c politico, quc hoje apresen- 

tamos d luq publica, sobrc o inclyto marqueq de Pombal, ndo tcmos 1 

iZ insoliia pretencdo de dar um estudo coinpleto, com qiuinto lives- 

semos reunido e accumulado sujficicntes matericies para isso, ncm 

esculpturar o sen grandioso vulto com aqnelle primor e finos la- 

vores que, a alteqa de sen immenso genio politico, e aery sol ado amor 

patrio requerem ; tido. 0 que ahi vae e apenas um ensaio, e uma pro- 

messa; e apenas uma escassa aurora do brilhante sol, que desejara- 

mos fa^er surgir subre o esplendido horisonte de sua heroica vida, 

que ird de dia para dia crescendo e avultando desmesuradamente 

atraveq dos seculos ate transpor o magestoso portico dos semi-deuses, 

onde descancam, em olympicos assentos, os genios, que na terra se 

chamavam Lycurgos, Solons, Pericles e todos esses collossaes es- 

piritos reformadores, qiie desde a mais alta e nebulosa antiguidade 

Indiana, sob Rama, cantada por Valmiky, no sen Ramayana, ate aos 
1 nossos dias sob Thiers, decantados por Victor Hugo, formam essa 

deslumbrante constellacdo de luq, que tern guiado a humanidade no 

oceano de sua tenebrosa e encapellada existencia. 

0 que ahi vae e pouco para o grande vulto^ bem sabemos ; 

mas e sincere, e isto basta, para os que assim pensam. Achar-se-hdo 

defeitos de estylo, e de forma, e as ideas hdo de resentir-se do aca- 

nhado horisonte que lite fora tracado ; ainda assim, haverd alguma 

cousa digna e aproveitavel para os que sabem apreciar os estudos 

his tori cos e podem erguer-se com sereno desprendimento d altura 

da verdadeira critica, para formular com imparcialidade e juste~a 

de vistas, os sens luminosos juiqos. 

Para esses, aparte a sua extrema bondade, alguma coisa achavao 

de bom e novo, que ate hoje ainda ndo foi directamente apresen- 

tado por nenhum biographo do marqueq de Pombal; para esses, 

nutrimos a esperanca de que saberdo reconheccr o quanto trabalho 

e paciencia nos fora necessario despender para con/rontar datas q 



corrigir muites erros c/wonologicos, historicos, biographicos, ate 

aqui firmados, e sanccionados por noiaveis escriptores estrangeiras e 

nacionaes, como o duque de Chdtelet, John Smit, Larousse, Bouillel, 

Vapereau, Liii^ Gomes, Pinheiro Chagas, Dr. Fontes, senador 

Candida Mendes e outros distinctos escriptores:— Para esses, o 

nosso modesto escripto terd algum valor litterario; para outros, 

e-nos indifferente o sen jui^o, por que ndo e juifo, mas um mixto 

de veneno e lodo :—esses sdo os abelhoes de rasteiro voo, sempre 

promptos a esvoacarem contra todos, que ndo tern nos grossos labios, 

o riso alvar de suas impertinentes e estouvadas pretenQoes, chan- 

celladas pela sua burlesca ociosidade. Para esses, so podem ser ap- 

plaudidos e coroados, os que vivem no reino da orgia, efrequentam 

assiduamente, o templo de Baccho. Para esses, nos somos completa- 

mente antipodas e acrodticos, ndo importa;— para esses, ha na 

terra ainda muito espaco verdejante e alimento vasto para sens 

bojudos corpos, como acima do ether, ha ainda ampla]luf e vida 

para os que rendem culto ao espirito humano, e ndo apagaram 

de sua mente a scentelha sagrada, que e o sol universal que illumina 

e doira eternamenie todas as grandes civilisaqoes, como o sol de 

Copernico illumina e esmalta todas as /lores do mundo cosmico. 
i 

Eis, a nossa consolacao e o grato premio, que nos fard dormir 

tranquillos d sombra dos loureiros-rosas, que embalsamam e ador- 

nam o Jardim da gloria, no Paraifo da civilisacdo. 

Rio, i 6 de Agosto de i<SHj 
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espirito novo, que no sen arrojado voo illumina o 

nosso grandioso seculo, e abre suas azas de ouro para 

animar todas as espheras daactividade huraana, con- 

quistando de um a outro heraispherio sempre aureos fractos 

nas sciencias, nas artes, nas lettras em todos os ramos da 

actividade humana, nao se olvida, no meio de sens titani-- 

cos e vertiginosos commettimentos das suas glorias passa- 

das, dos dignos coripbeus de todas as ideas sublimes, dos 

sens berdes, dos sous genios nacionaes, que promoveram 

assignaladosbenebcios legando, nao s6 k sua patria, mas a 

bumanidade os louros inalteraveis de sens gloriosos feitos. 

D'abi provem essas sumptuosas festas commemorativas 

dos centenarios, que todas as nacdes cultas vao boje solem- 

nisandoao som de entbusiasticos hymnosem bonra das suas 

glorias nacionaes. 

E' d'abi que vemos a Allemanba celebrando o centena- 

rio do sen immortal Scbiller, em 10 de novembro de 1859, 

a Inglaterra, a Sbakspeare, em 1864 ; a Italia, a Dante e 

Petrarcba, em 1865 e 1874 ; a Franca ao seu titanico Vol- 

taire, em 30 de maio de 1878; Portugal ao seu divino 

1 



epico Luiz de Camoes, em 10 de janho de 1880 ; e a Hes- 

panha, que at6 aqui parecia estar adormecida,!^, se desperta 

ao sussurro poetico do seu Manzanares para festejar o sen 

grandiloco dramaturgo Calderon de la Barca a 25 de 

maio do corrente anno. 

E' justa e gloriosa essa admiracao pelos grandes lio- 

mens, que dominaram e engrandeceram a esphera da arte 

e do Bello, legando a sua patria, e ao mundo, poemas 

de ideas, que hao de fulgurar eternamente no c^o da civi- 

lisacao. 

E' por6m nao menos justo e honroso que essa admiracao 

se estenda tarabem aquelles illustres varoes, que mergu- 

Ihando no oceano da sciencia social foram atravez de im- 

raensas fadigas e incalculaveis perigos buscar leis, que me- 

Ihor podessem reger o mundo civil, economico, politico e 

religioso, e assim garantir a liberdade de consciencia dos 

repetidos ataques forjados pela implacavel inquisicao, e li- 

bertar o sacrario social dos pantericos assaltos dos indo- 

maveis jesuitas. 

A essa immortal phalange pertence Sebastiao Jos6 de 

Carvalho e Mello, conde de Oeyras, hoje universalmente co- 

nhecido pelo honroso titulo de marquez de Pombal. 

Sim, Pombal tern direito e justos titulos a nossa grata 

admiracao, e nenhum filho do nosso seculo, que sinta no 

craneo um raio de luz, poder^, deixar de Ihe tecer au- 

reas coroas para cingir-lhe a athletica fronte pelo ardente 

amor que consagrara a sua patria, pelo engrandecirnento 

da qual consumira e despendera toda a sua herculea acti- 

vidade e vasto saber administrativo. 

Elle symbolisa uma das mais brilhantes e gloriosas 



epocas da nossa grandeza politica, scientifica, litteraria e 

economica dos tempos modernos. 

Elle representa no meiado do seculo XVIII o renasci- 

mento da patria, a resurreicao de Portugal erguendo-se 

da escuridao tumular em que o lancaram, tanto os inquisi- 

dores do seculo XVI, como os insaciaveis devoradores da 

Patriarchal de Lisboa, que Ihe sugavam o ultimo alento ao 

som fradesco e musical do carrilhao de Mafra, em o fastoso 

reinado de D. Joao V. 

Elle symbolisa urn estadio glorioso na historia do pro- 

gresso patrio, e sob a apparencia do despotismo, 6 um dos 

maiores liberaes e revolucionarios do seculo XVIII, conce- 

bendo o projecto de preparar a educacao do povo, pela in- 

struccao, pelo trabalho livre e pela moralidade, a entrar na 

fruicao dos grandes direitos politicos, que pouco depois fo- 

ram preclamados pela Revolucao franceza e pelo seculo XIX; 

mas ao som infernal do Terror e do sangrento despotismo 

de Napoleao I. 

Pombal 6 pois, uma gloria patria e universal ; patria 

pelo que fez e promoveu a favor do engrandecimento na_ 

cional, sustentando e resguardando sempre os brios de sua 

patria das affrontas estrangeiras ;—universal, pelo que 

soube promulgar a favor da liberdade dos indios, Afri- 

canos e Asiaticos, pela expulsao dos jesuitas, nao so de 

Portugal, mas de toda a Europa e novo mundo. 

Elle 6 para o mundo politico, o que Vasco da Gama e 

Cabral sao para o mundo maritimo, e Camoes para o mundo 

poetico :— 

Astro de primeira grandeza, que um seculo apresenta 

para illuminar outros astros a distancias enormes, atravez 

do espaco historico. 



Ninguem ao pronuaciar o reino de Portugal desconhece 

estes tres iramortaes noraes : 

Vasco da Gama, 

Luiz de Caraues 

e Pombal. 

E porque ? 

Porque o primeiro descobrio novos mares e horisontes 

Ik pelas doiradas regioes, onde nasce a rubicunda aurora e 

trouxe, sob seu opulento manto de vice-rei e almirante das 

indias, preciosas perolas do antigo paraizo de Ceylao para 

adornar com mais esplendor a coroa deslumbrante de sua 

patria, e alargar os eleraentos do commercio e civilisacao 

universal. 

0 segund^, isto e, Camoes subio ao setimo c^o da Arte e 

do Bello, e apresentou aos tempos modernos um novo tbe- 

souro, um novc mundo de poesia epica para deslumbrar os 

Romeros, os Virgilios e os Tassos, e transpondo as raias dos 

feitos patrios, interessar e influir soberanaraente sobre o es- 

pirito de outros povos, que tern vida historica. 

0 terceiro, isto e, Pombal, soube marcar o passado corn 

o igneo ferro das novas id^as e quando viu sua patria ful- 

minadapelo rubro fogo dos volcoes, abalado e revolvido o 

solo de seus antepassados, como transformado n'um oceano 

de ruinas, disse n'um torn homer ico d forraoza rainha do 

Tejo: 

Resurgi, 6 bella filha de Ulysses, de iffonso e de Albu- 

querque 1 

E a bella rainba da antiga Lusitania resurgiu, nao mais 

em seu throno tortuoso e acanhado; mas espacosa, elegante 

e esplendida com sua fronte circuradada de uraa nova luz 



diamantina para tomar um assento raais condigno no regio 

banquete da liberdade e da civilisacao moderna. 

Eis a sua Iliada, eis o sen grandioso poema aureolado 

pelo diadema de novas instituicoes civis, pelo sen amor k 

orpbandade, dando-lhe asylos; pelo sen amor ao povo. dan- 

do-lbe escolas praticas para all receber o alimento da ins- 

truccao propria a tornal-o apto para a vida social e assim 

concorrer com suas robustas forcas para o engrandeciraento 

da Patria. 

Publicando, pois, este modesto trabalhosobre o eminente 

estadista, que tanta gloria dera a Portugal, temos em vista 

apontar quao merecedor elle 6, apezar dos alliados das tre- 

vas, de que se Hie promovam entbusiasticas festas por oc- 

casiao do seu centenario, queesta mui proximo, justificando 

por este meio, que somos verdadeiros filhos de um seculo, 

que tern em vista, nao so progredir e avancar para as emi- 

nencias esplendorosas da mais alta civilisacao; mas tambem 

reparar as injusticas, faltas e erros, que nos foram legados 

pelos que nos precederam na vida historica. 

Estamos convencidos de que esta commemoracao vem 

mui a proposito para repellir os assaltos, que neste 

momento l*i estao dando em Portugal os ferrenbos 

jesuitas batidos desabridamente pelo azorrague de Gre- 

vy, Gambeta e Victor Hugo, e que ha de encontrar um 

brilhante 6cbo, tanto Ik no patrio solo de Herculano, 

Garrett e Latino Coelho, como aqui no joven imperio de 

Jos6 Bonifacio, Alencar e Castro Alves; aqui onde o grande 

Pombal promoveu tantos beneficios sob o regimen colonial, 

e onde, como demonstraremos, se firma um dos frondosos 

troncos de sens avbs, que despontara la pelas alturas da an- 

tiga Merim dos Tobayaras, na poetica Olinda, a Veneza 
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araericana, onde se deslisam os crystallinos Biberibe e Capi- 

baribe atravez da encantadora cidade do Recife, outr'ora do- 

minio e vivendade algunsdescendentes do immortal Alfonso 

de Albuquerque, e do nobre florentino Felippe Cavalcanti, 

troncos de numerosas familias, que ainda hoje brilham e 

florescem, nao so em Pernambuco ; mas em outras provin- 

cias do vasto imperio brasileiro. 

Aqui registramos, pois, rapidamente a luminosa vida 

do grande Pombal sob quatro faces distiuctas : 

A primeira, comprebendendo desde osseus ascendentes e 

nascimento at^ a sua vida academica ; 

A segunda, desde a sua vida academica ate a sua car- 

reira diploraatica; 

A terceira comprebendera, mui de relance, a sua bri- 

Ihante carreira politica e admiuistrativa at6 a morte de 

D. Jos^. 

A quarts, apontara o seu exilio em a villa de Pombal, 

onde fiudou seu.^ amargurados dias, torturado pelos odios e 

calumnias das negras sotainas jesuiticas, e arrogantes no- 

bres, que o seu omnipotente genio humilhara : mas aben- 

coado pelo povo, e pela classe media, que nelle encontrava 

o seu poderoso escudo contra todos os tyrannetes da je- 

rarchia nobiliaria e clerical. 

For essas diversas faces de sua vida conhecer-se-ba, 

ainda que de leve, o direito que elle tern a glorificacao dos 

modernos tempos, como um dos maiores vultos nacionaes, 

que tanto brilho dardejara sobre o moderno Portugal, 

n'um tempo em que as rivalidades nacionaes eram tao pa- 

tentes, e em que as revolucoes politicas e scientificas des* 

dobravani os seus estandartes de fogo ao som do clarira 

revolucionario, desde o inculto povo moscovita la pelo 
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norte da velha Earopa ate as perfumadas regioes da Vir- 

ginia e Philadelphia, era o novo mundo. 

Render, pois, culto a um vulto d'esta ordem, ^ render 

culto k patria e a civilisacao. 

Quern nao sentir este amor sublime, e nao comprehender 

esta santa id6a, escusa de ler este raodesto escripto. que na 

sua essencia, 6 uma homenagern ao grande genio de Pomhal 

e um reverente culto a Patria, que Ihe d6ra a vida;—tem- 

plo augusto, onde se ajoelham todos os seuo benemeritos 

filhos para entoarem mysticas harmonias em honra dessa 

trindade divina, que tanto brilho e magestade d^ ao nosso 

seculo,isto e,—Amor jk Liberdade,4 Justica ea Humanidade. 

I 

Sobre a esplendida galeria dos imponentes vultos politi- 

cos, que tomam principesco assento, no seculo XVIII, ap- 

parece sobranceiro e nobremente o magestoso busto do mar- 

que dePombal, com sua espacosa fronte coroada de luz e o 

seu olhar aquilino para fulminar os prejuizos e fanatis- 

mos seculares, que em Portugal se abrigavam sob as doira- 

das cupulas da nobresa e resvalavam com assombrosa hypo- 

crisia atravez dos luxuosos claustros e abbadias clencaes. 

Como D. Joao II, no seculo XV, ao conter os assomos 

conspiradores da insolente nobreza, fez cahir e rolar a seus 

p6s as altivas cabecas dos duques de Braganca e de Viseu ; 

como Carlos VII, Luiz XI, e o indomavel Rechelieu, sob 

Luiz XIII, em os seculos XV e XVII, em Franca ; como 

Henrique VIII e Cromwell na Inglaterra, em os seculos XVI 

e XVII ; como o conde de Lefort, sob Pedro Grande da 

Russia, e o principe de Salm, sob o imperador Jos6 I da 

Allemanha, entre os fins do seculo XVII. e comeco 
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do seculo XVIII; assim o grande Pombal nos apparece, em 

o raeiado do seculo XVIII, para abater as duas mons- 

truosas hydras — o clero e a nobreza, — as quaes devo- 

ravam a vida do collossal imperio portugnez, que desde 

as encantadoras margens do Tejo estendia seus gigantescos 

bracos para cingir : de um lado as mais bellas regioes do 

pomposo oriente indiano, do outro um novo mundo rico 

de maraviihas naturaes ductuando sobre um oceano de es- 

meraldas e saphiras, tendo por docel um ceo coroado de 

novos e spintillantes astros. 

Animado de portentosas e salutares ideas, emprehendeu, 

chegaudo 4 sumidade do poder politico, de afastar todos os 

obstaculos, que se oppunham a elevacao da soberania na- 

cional, e ambicioaando tornal-a nobre e livre de todas as 

pressoes aristocraticas e clericaes, que ate ali erguiam-se 

como uma muralha chineza para deter as ondas flaraejantes 

do progresso, tractou de dar sua patria toda a luz de 

seu espirito para acompanhar o movimento da civilisacao, 

que do centro da Europa surgia em luminosas constellacoes 

para adornar o cdo da sciencia e da politica ; a forca e a 

energia de sua vontade para torual-a heroica e magestosa 

aos olhos dos estranhos, e assira, percorrendo os differentes 

circulos de ouro, que liavia concebido e tracadoem seu vasto 

espirito, fazel-a chegar ao apogeu da grandeza, e merecer os 

applausos da posteridade, que 6 o premio reservado aos po- 

vos, que sabem destruir o frio gladio da morte. 

Antes de folhearmos a sua vida publica, relanciemos 

um momento pela 6poca em que nascera, quaes os seus as- 

cendentes, o verdadeiro logar do seu torrao natal, que in- 

duencia moral e politica teria sobre seu espirito o seculo em 

que se educara e vivera para tornal-o tao notavel entre os 



9 

estadistas do sen tempo, e conquistar essa admiracSLo pos- 

tera, que ha perto de um secalo o envolve cheio de respei- 

toso acatamento em o sen manto de purpura, como um dos 

seus mais predilectos filhos da gloria. 

II 

Pombal nasceu no fim do seculo XVII, nomomentoem 

que a Europa era agitada, e se debatia,—era geral, pelas 

guerras politicas, despertadas pelas ambiciosas suprema- 

cias dymuasticas entre a casa borbonica e a oppulenta casa 

d'Austria, atravez das quaes, entretanto, a sciencia cami- 

nhava e progredia em differeutes pavilhoes de luz, para no 

seculo seguinte dar, com prodiga exhuberancia, toda a ex- 

cellenciade seus doirados fructos. 

Era o seculo em que, ao lado das soberanias reaes, sur- 

giam os soberanos da sciencia e da litteratura. 

Era o seculo em que a grande Izabel, soberana de In- 

glaterra depois de ter feito decepar a graciosa cabeca da 

formosa Maria Stuart, rainha da Escossia ; de ter visto com 

riso satanico despedacar-se a celebre Armada Invencivel de 

Felippe II de Hespanha, sobre os seus tisnados rochedos da 

Escossia e do da Wanda;—depois de levar ao cadafalso o sen 

favorito o famoso Conde de Essex, desce repentinamente ao 

sepulchro com o rosto ainda avermelhado do sanguedesuas 

victimas, parecendo incumbir ao sombrio Cromwell de revo- 

lucionar o mundo politico e abater, no cinzento po, a ca- 

beca do teimoso Carlos I. E' entao que apparece o grande 

genio de Milton para defendel-o e legar a Inglaterra o sen 

immortal Pamiso Pe?Y^(io. Depois Bacon, para revolucionar 

o mundo phylosophico corn o seu Navum Organum ; Shak- 

spe are o mundo da arte dramatica, legando a litteratura, 
2 
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entre mil primores, o sen mui deslumbroso Hamlet. Loke, o 

velho direito divino do rei Jaques,—pelo novo direito da 

realeza humana e progressiva ;—Newton, o mundo astro- 

nomico pelas leis da attraccao universal. 

E' o seculo em que Henrique IV, depois de regenerar a 

Franca com sen amigo o duque de Sully, cae com toda a 

sua realeza e popularidade sobre o relusente punhal do 

fanatico padre Ravallac, talvez por ter a generosa idea 

liberal de conceder doze annos antes, o Edito de Nantes, 

que oitenta e sete annos depois fora revogado pela magestosa 

impolitica de Luiz XIV, sob a inspiracao da beata Main- 

tenou e do sen orgulhoso e sanguinario ministro, o mar- 

quez de Louvois. 

E" o seculo em que foi proclamado o tratado de West- 

phalia, depois de 30 annos de sangrentas lutas. 

E' o seculo em oue apparece o grande duque de Recbe- 

lieu, o magestoso Luiz XI\ , Mazarin, e Colbert para abri- 

Ihantarem a politica ; Bossuet, Fenelon e Massillon, a reli- 

giao ; Corneille, Moli^re e Racine, o tbeatro ; Descartes e 

Pascal, a philosophia ; M.,ne de Rambonillet, a littera- 

tura. 

E' o seculo de Calderon, de Cervantes e Lopes da Veiga 

para abrilhantarem a Hespanha. 

E o seculo do universal Leibenitz e Kepler para a Alle- 

manha ; de Tornicelle, o discipulo do Galileo, para Italia. 

E o seculo em que Portugal sacode o despotico jugo 

inquisitorial dos Filippes de Hespanha sellando a sua he- 

roica independencia na celebre batalha de Montijo em 

1044, conseguida pelo glorioso Matbias de Albuquerque, 

como em 1385 j^o liavia feito na batalha de Aljubarrota 
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pelo indomavel Achilles portu^uez, o immortal D. Nuno 

Alves Pereira, contra o poderoso rei D. Joao de Castella. 

E' o seculo em que o feliz D. Joao IV tern a gloria de 

possuir um padre Macedo, que al6m de grande diplomata 

para advogar em Franca os interesses politicos de Portugal, 

sabia sustentar theses seientificas em Roma sobre todos os 

conhecimentos humanos, como um Pico de Mirandola, esse 

prodigio que havia espantado os sabios romanos no se- 

culo XV, e compor versos em latim e dramas, que tive- 

ram a bonra de serein representados na cdrte do immortal 

Luiz XIV, a mais erudita e orgulbosa do seculo XVII. 

E' o seculo em que apparece um assombroso padre 

Antonio Vieira, que depois de tantos servicos diplomaticos e 

religiosos prestados em Portugal e no Brasil,terminou altim 

sens gloriosos dias na Babia, dous annos antes do nasci- 

mento do grande Pombal, o amigo e protector dos indios 

brasileiros. 

E' o seculo em que o immortal Galileo bate o pe em 

Roma contra o pensar dos infernaes inquisidores e brada aos 

quatro ventos doglobo: 

A terra gira ! E os ecbos da santa verdade proclamada, 

vibrando sonoramente no espaco, foram repercutindo ate a 

espbera universal: A terra gira, a terra gira I 

E d'abi em diante, nSo so a terra girou em torno do as- 

tro-rei, para obedecer a lei da attracao universal dos corpos; 

mas parece ter roubado mais um raio de luz ao sol para 

abriibantar a mecanica celeste, e enriquecer a mecbanica 

industrial no mundo economico e social, concorrendo para a 

gloriosa transformacao da sciencia moderna, que auxiliando 

o administrador politico, ba de encaminbar a bumanidade 

para a sua desejada Promissao. 



E' o seculo, emfim, em que todas as nacoes da Europa 

tem ao lado da sombria effigie da guerra, urn raio purpu- 

rino de gloria para illuminal-as no aureo templo da civi- 

lisacao. 

Pombal nascen, pois, como dissemos, em o ultimo anno 

do seculo XVII, em 1699, sob o reinado de D. Pedro II, e de- 

pois de atravessar gloriosamente os dous reinados de D. 

Joao V e D. Jose I, veio a findar os sens ultimos dias, em o 

reinado de D. Maria I, esposa de Pedro III. 

No mesmo anno do seu nascimento deu-se a coinci- 

dencia de terminar sua vida em Moscow, o celebre almi- 

rante Lefort ministro reformador e intimo amigo do impe- 

perador Pedro Grande da Russia ; em Franca, o illustre 

cardeal de Retz e o immortal autor da Athalia, Rocine. 

Em Hespanlia falleceu a esposa de Carlos II, o qual 

tambem no anno subsequente baixou k regiao das sombras, 

em o 1° de novembro de 1700, fazendo com que por sen tes- 

tamento subisse ao throno hespanhol um fillio da casa de 

Bourbon, D. Felippe duque d'Anjou, neto de Luiz XIV,co- 

nhecido na galeria historica por Filippe ^r de Hespanlia,le- 

gando por este motivo mais uma calamidade para a Europa, 

pois deu logar a uma guerra de treze annos, guerra san- 

grenta,que so veio terminar pela paz de Utrechet, Rastadt, 

representada pela Franca, Inglaterra, Allemanha, Portu- 

gal, etc. 

Foi nesta guerra cbamada da Successdo, que o pae de 

Pombal servio como capitao de cavallaria, e que Portugal 

soft'reu mais uma decepcao com a sua alliada Inglaterra, 

que egoisticamente a abandonou em 1711, por occasiao da 

morte do imperador Jose I da Allemanha. 

Foi mais um doloroso encargo do triste reinado de I). 

Pedro II, transmittido a seu dlho D. Joao V para augmen- 



tar aos que elle, pelo sen man governo e pulitica, havia de 

aggravar consideravelraente, durante o sen longo e fastoso 

reinado de quarehta equatro annos infelizmente para Por- 

tugal. 

^Nascido do ultimo anno desse seculo, todo enrubescido 

de sanguinarias guerras religiosas, political, e scientificas> 

SebastiSo de Carvalho, recebia ern saa ardente natureza os 

ultimos raios desse rubro sol, que illaminara a beroica iu- 

dependencia de Portugal, desse sol, que illuminara a fronte 

de um Cromwell, de um Rechelieu, de um Lefort e Vieira, 
i 
e, na primeira aurora da vida, vinba saudar a primeira au- 

rora, que deopontava no vasto horisonte do e seculo XVIII, 

crescendo com elle em forcas pbysicas e intellectuaes, 

para, cbegado ao zenith de grande vida politica, tornar-se, 

um dos seus brilhantes astros, e depois voar triuraphante 

para a doirada constellacao, que gira pelo azul ethereo a 

zombar da eternidade. 

Filho de um seculo revolucionario, educado n'outro nao 

menos revolucionario e esseucialmente reformista, o illustre 

Carvalho tinhaportanto, de obedecer a lei do meio civilisa- 

dor, apontado por H.Taine, e tornar-se um dos maisactivos 

colloboradores desse grande Sinai de luz, que o seculo 

XVIII apresentou ao mundo das ideas. 

E' tempo de entrarmos no portico genealogico do grande 

homem e vermos d'onde brotou este Carvalho, que raais 

tarde tornou-se taofrondoso, ensombrando outros Carvalhos 

e derrubando os raais altitivos cedros, que at6 ahi pareciam 

araeacar e escalar o proprio c6o da realeza. 

Ill 

Sebastiao Jos6 de Carvalho e Mello vio o primeiro raio 

do sua vida em (a magnifica cidade de Lisboa, a soberana 
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rainha do magestoso Tejo, ont'ora a netropole do commercio 

universal. 

Foi ali. que a 13 de Maio de 1699, em casa de sens 

paes, na rua Formosa, madrugou este grande genio, ao 

som das' harmonias, que entoava a primavera, embalsa- 

mando-lhQ a vida as primeiras rosas de Maio, que adornam 

o jardim dessa bella e encantadora estacao. 

Era filho letigimo de Manoel Carvalho de x\tbayde moco 

fidalgo da Casa Real, commendador da qrdem de Christo 

e capitSo de cavallaria em a guerra da Succesgdo de Hespa- 

nha,em 1706, como jddissemos, senhor, da quintada Grauja 

e de D. Thereza Luiza deN Mendonca e Mello, fillia dos 

morgados dos Olivaes e Souto d'El-Rei. 

Recebeu o baptismo na freguezia das Merces, sendp sen 

padrinho Sebastiao de Carvalho e Mello, sen avo paterno. 

Dos sens irraaos e irmas sao bem conhecidos : 

Francisco Xavier de Mendonca Furtado, que exerceu o 

logar de governador do Par^ e Maranhao e diversas missoes 

diplomaticas para a execucao do tratado de limites de 13 de 

Janeiro de 1750,entre Portugal e a Hespanha, celebrado em 

Madrid, tanto ao norte como ao sul do Brazil. 

Paulo de Carvalho, que fora monsenhor da Patriarchal 

de Lisboa, commissario Geral da Cruzada, inqnisidor geral 

do Santo-officio e Dom prior de Guimaraes, e teria dis- 

fructado o barrete de cardeal, que o Papa Ganganelli Ihe 

concedeu, se a morte o nao tivesse arrebatado da esphera dos 

vivos, no momento em que Ih'o enviava a Lisboa; e Jos6 

Joaquim de Carvalho, que morreu na India combatendo pela 

patria. 

Das suas duas irmas, que ambas se tornaram religiosas, 



chamava-sa a primeira D. Maria Magdalena de Mendonca, 

a segaada D. Mayor Luiza de Mendonca. 

E' mui curiosa a ascendencia deste iilnstre homem, 

dando logar a que uns biographos o julgassern filho do 

Par^,, ontros de Pernambuco on Bahia, e outros era flm, 

on nada diziam on davara-n'o como nascido em Soure, em 

Coimbra, Pombal, etc. 

A verdade 6 que, ainda boje, a maioria das obras estran- 

geiras e algnraas nacionaes, que tratam da vida de Porn- 

bai, dara-n'o cori(o nascido em Soure, ou Coimbra, como fez 

o duque de Cbatelet, em sua obra sobre Portugal, apezar 

de ha muitas annos estar sufficientemente averiguado 

que fora em Lisboa, designando-se bern claramente a casa 

em que vira o primeiro raiar da existencia. 

0 fallecido Senador Candido Mendes, compartilhando 

tarabem desta erronea opiniao, levado talvez, pelo odio que 

votava ao grande Pombal, diz na sua obra :—Direito Civil 

e Ecdesiastico Brasileiro, que elle era de Soure ; mas que os 

lisongeiros fizeram-n'o mais tarde fillio de Lisboa, para nao 

dar essa honra aquelle insignificante logar. 

Parece-nos que a razao destes erros,em Portugal: estaem 

aquelle illustre ministro ter possuido algumas propriedades, 

lierdadas de sens avos, em Soure, Redinha, etc ; e no Bra- 

zil, por que alguns dos sens ascendentes e parentes viveram 

e outros nasceram e cazaram-se em Pernambuco ; d'ahi 

prov6m a illusao de que Pombal era nascido no Brazil, 

como por muito tempo passou um sen contemporaneo, o il- 

lustre poeta Gonzaga, que boje esta reconliecido ter nascido 

em Portugal, na cidade do Porto. 

Reservando para adiante explicar, n'uma nota especial a 

ascendencia de Pombal, conforme averiguacoes feitas entre 



16 

os mais abalisados historiadores, chronistas e biog-raphicos, 

diremos apenas, de passagem, que a sua ascendencia, pelo 

lado raaterno,remonta-se a um frondoso tronco da mais opu- 

lenta c forte raca dos Tupis ; soberana dominadora das ou- 

tras tribus, como a dos cabetes, que habitavam no princi- 

pio do seculo XVI, as florestas virginaes, que luxuosamente 

coroavam a fronte da antiga Merim, hoje, a poetica Olinda, 

em Pernambuco. 

Esta raca ^ a dos Tobayaras, que segundo nos assevera 

o cbronista Frei Antonio JaboatSlo, tinha por cbefe nesse 

tempo o famoso morubix^ba ou cbefe dos TabayarAs (1) 

Arco-Verde, pai da a princeza D. Maria, a qual se 

ligara Jeronymo d'Albuquerque vindo a ser, por este 

motivo, sexta avo de Marquez de Pombal, como adiante 

demonstraremos. (2) 

Pelo lado paterno, quer o senador Candido Mendes pre- 

sumir que Pombal descenda da raca dos principes idomens, 

ou Herodianos da Judea, por causa de um filbo de Herodes 

que veio a Luzitania atravez das Gallias e da Hespanha 

habitar perto de Pombal ou Redinha ; mas como este as- 

sumpto se prende a outras proposicoes avancadas pelo eru- 

dito senador, em tempo opportune daremos a publico uma 

memoria, afim de refutar tudo que ha de apaixonado, ca- 

lumnioso, inexacto e affrontoso a memoria gloriosa do illus- 

tre Pombal. 

Passando agora a tratar de sua infancia e educacao litte- 

raria, diremos que pouco se sabe, havendo muitas diver- 

gencias, entre os auctores sobre a carreira das armas, que 

muitos affirmara ter seguido em sua raocidade. 

(1) Veja a nota A... 

(2) Vide a nota B... 
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Os ultimos trabalhos, que conhecemos, que sao, de Luiz 

Gomes, em francez :— Le Marquis de Pombal, publicado em 

1869, em Lisboa, e de Pinbeiro Chag-as uma biograpbia 

com o mesmo titulo, que 6 quasi uma copia de Luiz Gomes, 

com iusiguificantes variantes. — Diz o primeiro que 6 falso 

ter elle seguido a carreira militar, baseando-se n'uma carta 

escripta em Lisboa, no tempo em que vivia Pombal, a qual 

refuta completamente essa assercao formulada no Jornal de 

Bruxellas. (1; 0 segundo, isto e, Pinbeiro Chagas, confessa 

que ba divergencias entre os biograpbos, e passando de 

largo, diz :—seja como for, o que e verdade, e que elle fi- 

gurou em sua mocidade na roda do^ fidalgos turbulentos e 

desordeiros, que perturbavam altamente a cidade de Lisboa 

com suas rixas e dissolucoes : e o que assevera o duque de 

Cbatelet e outros biograpbos, que se tern occupado de 

Pombal. 

Sobre sua carreira scientifica em Coimbra, tambem asse- 

vera Luiz Gomes, que nao ba razoes para tal affirmacao, 

asseverando que elle estudasse em casa de sens paes, mesmo 

0 direito civil, sob a sabia direccao de sen tio Paulo de Car- 

valbo, arcipreste do bispado. 

Neste ponto estamos de accordo, porque se tivesse segui- 

do algura curso scientifico em Coimbra, ou frequentado a 

Universidade, mui facil seria obter-se uma informacao ir- 

recusavel. 

0 que nao resta duvida 6 que o joven Carvalbo estu- 

dava,e nao perdia sen tempo loucamente, porque foi appare- 

cendo a publico pjr seus escriptos, dando occasiao a que 
1 

sen tio Paulo de Carvalbo o apresentasse ao Cardeal da 

(1) Yid. Le Marques de Pomhal pag. 30—Nota. 
3 
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Motta, entao ministro e valido de D. Joao V, que fazendo-o 

conhecer ao Rei, teve em breve a lionra de ser nomeado 

socio da Academia Peal de Historin, em 1733, onde fig-ura- 

vam os principaes talentos daquelle tempo, como : Alexan- 

dre de Gusmao, Rocha Pitta, D. Antonio Caetano de Souza, 

a actor da Historia Geneologica da Casa Real Portugueza, e 

ontros cavalheiros notaveis pelos sens trabalhos litterarios e 

scientificos. 

Foi nesta academia que o illustre Carvalbo recitou hid 

discurso ou Pratica, que se acba na colleccao do Diccionario 

pelo qual mais se recommendon ao espirito de D. Joao V, 

a ponto deste monarcha mostrar o vivo desejo que tinha 

de ver o joven academico occupar-se de algum ponto histo- 

rico ou vida de algum dos Reis portuguezes, que mais 

tinham abrilhantado com sens gloriosos feitos o pantheon 

historico de Prtugal. 

Infelizmente, por motivos que nos sao desconhecidos, 

nao ])ode o brilhante talento de Carvalbo, satisfazer a 

regia aspiracao do ostentoso monarcha. 

Entretanto, se notarmos n'um acontecimento, que se 

dera no mesmo anno, em que entrhra para a Academia Real 

talvez se encontre a razao porque Carvalbo nao realisou a 

nobre ambicao do Rei: este acontecimento foi o brilhante 

consorcio do illustre academico com a distincta fidalga 

D. Thereza de Mendonca e Almada, joven viuva de 1). An- 

tonio de Mendonca, sobrinha do Conde dos Arcos, e apa- 

rentada por affinidade com o illustre marquez de Minas, 

que tao celebre se tornara na guerra da Successdo de Hes- 

panha, em 1706, como general do exercito portuguez. 

Este facto, portanto, sendo um dos mais importahtes da 

sua vida social, e aggravado pela opposicao da orgulhosa 

( 
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familia de D. Theresa, uao Hie podiam dar repouso de es- 

pirito necessario para occupar-se de theses litterarias on 

scientificas, que dependiam de eruditas investigacoes histo- 

ricas, e por conseguinte da indispensavei calma e sereni- 

dade de espirito afim, de hem discriminar os factos reaes dos 

erroneos, provaveis, eleval-as a esphera de uma critica es- 

clarecida e imparcial e animal-as, ernfim,daqaelle colorido e 

esplendor, que o bom gosto reqaer para tao magnificos 

assumptos. 

Carvalho teve, pois, de ceder aos impulsos do sen co- 

racao e afastar-se por algurn tempo das lides litterarias. 

Dotado de uma presenca physica e impouente, associado 

a uma certa elegancia; de estatura alta, robusto, regular e 

proporcionado; olhar rasgado e brilhante, intelligencia vi- 

gorosa, maneiras agradaveis e sympathicas ; com uma lin- 

guagem fluente, correcta e voz extremamente sonora, pare- 

cia talhado para brilhar na eloqueucia parlamentar se ella 

existisse entao, como mais tarde veio a existir no tempo de 

Mousinho da Silveira. Almeida Garrett, duque de Palmella, 

Jose Estevao, Casal Ribeiro, Mendes Leal e L. Coelho. 

Com tao brilhantes predicados physicos e intellectuaes, 

Carvalho nao podia deixar de ser agradavel aos homens e 

despertar bellos sentimentos as aristocraticas damas lisbo- 

nenses, que por urn dom que Ihes 6 peculiar, parecem advi- 

nhar aonde esta o diamante mais gracioso para adornar- 

Ihes a sua coroa de noiva, como as abelhas, aonde melhor 

estao as mais bellas ho res de larangeira para forma- 

rem o sen delicioso mel. 

Entre as jovens damas, que, em gracioso torneio de es- 

pirito, adornavam os aristocraticos saloes da belleza ferni- 

nil, em Lisboa, sobresahia a bella sobrinha do opulento 

conde dos Arcos, que apaixonando-se pelos recommendaveis 
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dotes de Carvalho, e pela sua brilhante figura, nao trepi- 

dou em saltar por cima de todos os brasoes das convenieu- 

ciase prejuizos de sua familia, para, em certa noute, ir lan- 

car-se-lhe em sens robustos bracose offertar-lhe o sen amor 

a sua vida e o sen futuro. Depois la se foram ambos, emba- 

lados em deliciosos sonhos, fruir sua estrella de nectar em 

os risonhos campos de Soure, proximo de Coimbra, onde os 

amorosos idylios se elevam pelas roseas alvoradas e se des- 

lisam em estrophes de harmonia anacbreontica por entre os 

crystalinos arroyos esmaltados de acucenas e frondosas 

loureiras-rosas. 

0 amor despedacava os grilhoes da velha aristocracia e 

dava mais uma vez o exemplo ao mundo deque elle e over- 

dadeiro brasao das almas nobres, o unico poder soberano, 

que domiua desde as altas regioes sideraes at6 a esphera do 

poetico Nazareno, que pelos azues da judaica galilea em- 

balcamava o ar, a vida, e a flor das novas geracoes com o 

sen divino verbo, que traduzia a essencia etherea. o brilho 

desse sol, que anima todos os seres do universo:—o amor— 

santa aspiracao das almas puras, enlace purpurino da vida, 

estrella do nosso porvir, c6o da nossa immortalidade. 

IV 

Terminada ou acalmada esta phase idylica dos sens 

aereos sonhos de moco ; aplacados os odios da fidalguia con- 

tra a audacia de Carvalho, em alliar se a uma das nrinci- 
' c 

paes familias da nobresa, tractou Sebastiao de Carvalho de 

encetar uma carreira, que 1.he desse nome, e nao tardou em 

tazer sua entrada na diplomacia, gracas aos bons desejos de 

sen tio Paulo de Carvalho e a proteccao, que Ihe dispensou 

o Cardeal da Motta, que o nomeou ministro plenipotenciario 

para Londres em agosto do 1738, em logar de Marco Anto- 
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nio de Azevedo. que por decreto de 7 de agosto do referidp 

anno fora nomeado ministro de Estado. 

E' d'aqui era diante que varaos ver como o genio do fu- 

tnro marquez de Pombal comeca a manifestar-se cheio de 

brilho e vigor. 

E' nacbrtede Londres, sob Jorge II, qne varaos apreciar 

os priraeiros actos pnblicos inspirados pelo patriotico di- 

plomata. 

E' uma estrba audaciosa, qne faria recuar a outro 

qualquerque nao tivesse as proporcoes aquilinas de Sebas- 

tiao de Carvalbo. 

Na verdade, ir para Londres, nao era ir para Napoles ; 

on para ontra capital de mera forrnalidade diplomatica. 

Ir embaixador para Londres, queria dizer que ia para 

uma nacao, onde se debatiarn a cada momento as questoes 

raais delicadas do direito internacional e de interesses ini- 

lindrosos, que se tornavam um verdadeiro duelo de vida on 

raorte para amanutencao da paz, que era indispensavel exis- 

tir entre ambas as nacoes, sera quebra da sua dignidade. 

Era necessario pois, muito tino e sagacidade para conser- 

var a harmonia entre ura gabinete tao orgulhoso, como de 

S. Jayme, e presidido por ministros eminentes, como 

Walpole, Newcastle, e mais tarde, o grandePitt. 

Chegado a Londres, foi recebido na qualidade de minis- 

tro plenipotenciario de Portugal, em o dia 29 (1) de novem- 

bro, em que teve sua primeira audiencia com o rei Jorge II, 

sendo o sen primeiro ministro lord Walpole. 

Alii teve logo ensejo de realisar uma negociacao vanta- 

josa e justa com o governo britannico, a favor dos subditos 

Yid. Quadro Folitico Diplomatico, etc , pelo visconde de Santaiem. 



poi'tug'iiezes, que eram ali vexados com excessivos impostos 

e multas, que nao so eram injustas, mas oftensivas ao tra- 

tado que existia entre ambas as nacoes, em virtude do 

qual os negociantes inglezes gosavam em Portugal de pri- 

vilegios e isencoes especiaes. 

Carvalho dirigio.por este motivo,uma reclamacao,em se- 

tembro de 1739, ao miuistro inglez Lord Walpole fazendo- 

llie sciente do que liavia, e lembrando-llie o grao de 

justica, que Ihe era devida, em consequencia dos tratados 

em vigor entre as duas potencias. (1) 

Emtirn, as consideracoes apresentadas pelo ministro por- 

tuguez foram tao convincentes, que lord Walpole, que en- 

tao era o verdadeiro rei de Inglaterra pela sua atilada po- 

litica corruptora, passou a responder em sen oflicio de *20 de 

novembro do referido anno;—que Sua Magestade Britannica 

em attencao as relacoes intimas que ligavam os dous gabi- 

netes, houvera por bem, apezar do ir contra o ja votado 

no parlamento inglez sobre os impostos, attender as recla- 

macoes do ministro portuguez,e dado as necess'arias ordens, 

afim de que os subditos de Sua Mag'estade Fidelissima, nao 

fossem mais incommodados em suas pessoas e sens interes- 

ses commerciaes. 

Este triumpho obtido pelo energico embaixador portu- 

guez, logo a sua chegada em Londres, despertou uma certa 

admiracao e alegria aos portuguezes ali residentes 

e principalmente a Bento de Magalhaes, que liavia 

sido uma das victimas do injusto imposto, exigido pelos in- 

glezes, que entretanto queriam que os sens compatriotas 

desfructassem em Portugal de regalias, que estavam bem 

longe de gosal-as na Inglaterra. 

T . (P Alguns autores dizem que foi o lord Newastle, entre elles apparece 
Idnheiro (Jhagas; Mas Newastle so foi ministro annos depois, logo e erro. 



Eutre os actos de energda de Carvalho, nesta missao di- 

plomatica, cita-se tambem uma reclamacao feita por este 

tempo ao governo inglez. por causa da prisao feita a um 

cavalheiro, que era medico de Carvalho, o qual foi posto 

logo em liberdade, attendendo as regalias inherentes aos 

embaixadores, e pessoas que fazem parte das embaixadas. 

Depois destes expedientes, puramente diplomaticos, tra- 

ctou o illustre Carvalho de alimentar o sen vasto espirito e 

actividade com aquelles estudos, que estavam mais em har- 

mouia com as tendencias de sen genio. 

Alii tratou de familiarizar-se com as altas concepcoes 

dos grandes ministros historicos, que o haviam precedido 

na vida, como : Sully, Rechelieu, Mazarin, Colbert, Tarcy, 

Louvois, Straffort, Clarendon, duque de Serme, Olivares, 

Lionni, Araux, Lefort e o marquez de Ensenada, sen con- 

temporaneo, como presentindo o alto destino, que Hie es- 

tava aguardado a desempenhar na historia politica do seu 

paiz e do mundo civilisado 

Abi, durante o tempo, que Ibe restava da sua missao dh 

plomatica, procurava estudar, atravez da historia ingleza, 

a legislacao civil e politica desse paiz, e os sens progresses 

industriaes. 

Ahi teve occasifio de meditar sobre esses quadros san- 

grentos de lutas politicas e religiosas, que se Ibe desdo- 

bravam aos olhos do espirito, desde a guerra dos cem annos, 

comecada sob o reinado de Eduardo III ate Henrique VI, 

que find^ra seus dias na Torre de Londres pela ambicao do 

duque de York, que mais tarde assumira na galeria da his- 

toria real de Inglaterra, o nome de Eduardo IV ; — ate a 

sangrenta tragedia das Buas Rozas, symbolo das duas casas 

rivaes de York e Lencastre, que afinal terminaram com o 

regio consorcio da bella filha de Eduardo IV, D. Isabel, com 
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o avarento Henrique \ 11, o rival de Ricardo III, e sen 

vencedor na batalha de Boswerth, em fins do secnlo ; 

at6 Henrique Vill o Lutbero regio, contra a S6 Romana ; 

at6 Isabel e Maria Stuart, as rivaes pelo poder e pela bel- 

leza ; M Carlos I e Cromwell, os inimigos politicos, e am- 

b )S inimigos do parlamento inglez ; — at6 a Revolucao de 

1688, produzida pelo espirito fradesco de Jacques II, 

que afinal teve n'uma certa manha do frigido_dezembro de 

abandonar o sen palacio de Whit-Ilall, entregar o tbrono a 

sen g?nro Guilherme de Orange, e refugiar-se em Franca, 

sob a proteccao e bospitalidade de Luiz XI\' : at6 o glorioso 

reinado de Anna Stuart, que obteve na espbera politica o 

triumpbo de nnir a Escossia a Inglaterra, formando em 

1807, uin s6 parlamento, e na da litteratura urn dos movi- 

mentos mais brilbantes do comeco do seculo XVIII. 

Abi teve occasiao de considerar e reflectir profundamente 

sobre as causas dessas luctas entre a realeza o os parlamen- 

tos, isto entre o rei e o povo ; como o astuto ministro 

Walpole procedia na sua politica macbeavelica para cor- 

roraper o parlamentar e arnpliar as prerogativas regias, 

exercendo urn verdadeiro despotismo sob o manto da pseudo 

liberdade parlamentar, em os reinados de Jorge I e Jorge II. 

Abi vio e observou o que bavia de real e apparente so- 

bre as cbamadas liberdades civis e politicas, e como lord 

Walpole, o corrector das consciencias parlamentares tinha 

uma tarifa para cada deputado, como elie mesmo dizia, e 

por que preco elle comprava os votos, que Ibe convinham 

para manter-se no poder, e attingir os seus fins politicos. 

Depois de ten estudado os vultos celebres atravez da bis- 

toria e da experiencia, passou aestudar os monumentos, aos 

quaes se associavam um raio de luz, que pudesse iiueressar 

e enriquecer o sen curioso espirito. 
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Dirigindo seus olhos para a margem esquerda do Ta- 

misa, ahi devia ver soberbamente erguida a Torre de Lon- 

dres em uma pequena eiuinencia, cercada por um fosso re- 

gado de agua com seas oito torreoes, entre os quaes sobre- 

saem seis—pelas rubras tragedias de sangue principesco ali 

derramado, e muitas doloridas lagrimas, nao s6 de reis e 

rainbas ; mas de principes, duques, e outros personagens 

de sangue real, entre os quaes se contain os filhos de 

Eduardo IV, assassin ados por seu tio Ricardo de Glocester, 

em 1483, no mesmo anno em que D. Joao II, em Portugal,, 

fazia subir ao cadafalso, em Evora, o duque de Braganca a 

no anno seguinte,o conspirador duque de Viseu, seu primo 

e cunbado, cabia por terra apunbalado, pelas suas proprias 

maos. 

Abi, na Torre de Londres, teve Carvalbo de ver ainda o 

logar em que foi assassinado Henrique VI, o duque de Cla- 

rance, o conde Straffort e outros personagens celebres, em 

que a historia de Inglaterra abunda extraordinariamente. 

Abi estiveram presos e derramaram abundantes lagri- 

mas, a rainba Izabel e sua irma Maria, em a cbamada Torre 

dos Sinos, 

Ali, emfim, era de estylo que os reis passassem um dia, 

antes da sua sagracao,para meditarem profundamente sobre 

o fim que os aguardava, quando por capricbo,. desvarios ou 

loucas ambicoes quizessem ferir a liberdade dos seus povos, 

e calcar aos p6s os seus direitos sagrados. 

Infelizmente, os Reis pouco aprendem com as licoes 

dadas a Carlos I e Luiz XVI. Os reis sao como os ebrios de 

profissao, quanto mais promettem e juram em certo dia de 

nao mais beberem, quanto mais embriagados seapresen- 

tam no dia seguinte. 
4 
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0 remedio, nesta hypothsse, quando elles se mostram 

tao reluctantes contra a liberdade bem entendida, a liber- 

dade justa, e atiral-os para um tunel e ali afogal-os em vi- 

nho de Malvasia, como os inglezes fizeram ao duque de 

Clarence, em 1478, em Londres na torre de Bowyer. 

Carvalho devia ter Yisitado tambem um monumento 

muito antigo e riquissimo de funebres recordacoes histori- 

cas : d a Abbadia de Westminster, que se eleva sobre a 

margem direita do Tamisa, reconstruida por Henrique III e 

seu filbo Eduardo I, em principios do seculo XIII. 

Westminster 6 o Pantheon dos reis e dos homens cele- 

bres de Inglaterra. 

Ali teria contemplado, o illustre embaixador portuguez, 

ao lado dos sumptuosos tumultos do Henrique VH, de Maria 

Suart e Izabel, a virgem, os mausoleos de um Talbot e do 

immortal Shakspeare. 

E' para ali que mais tarde liaviam de ir repousar os dous 

grandes oradores e estadistas inglezes: Fox e William Pitt. 

Ali devia ter visitado tambem todos esses monumentos 

liistoricos, como:— a Columna de Londres ou Monument, que 

se aclia levantada proximo da ponte do Tamisa, com seus 

345 degraus, coroada por um globo doirado com brilhantes 

raios similhando um grande faclio, em memoria do terri- 

^ el incendio, que se dera em Londres em 1666, devorando 

no espaco de 460 ruas, oitenta e nove igrejas, e treze mil 

casas !.. 

E (1 ali que o espectador pode alongar a vista e avaliar 

o movimento daquella Babylonia moderna. 

E ali, que depois de apreciar e conhecer, pelos seus pro- 

prios olhos, o que era aproveitavel para alimentar o seu vi- 



27 

goroso espirito, podia fazer idea do estado commercial, in- 

dustrial, agricola, artistico, scientifico, politico e religioso. 

E1 ali que devia ter assistido a esplendida festa de inau- 

guracao a estatua de Shakspeare, em Janeiro de 1741, na 

Abbadia de Westminster, sob ^ direccao do conde de Bur- 7 a 

lington, Pope e outros cavalheiros. 

Ali devia ter conbecido as principaes celebridades politi- 

cas, scientificas e litterarias, e deouvir ainda os commen- 

tarios e narracoes, que se faziam sobre um personagera, 

que mais tarde havia de tornar-se o grande soberano da lit- 

teratura de Franca,—Voltaire, que sahido da Bastilha, ali 

fora permanecer alguns annos, bem como Montesquieu e 

mais tarde Mirabeau, o soberano da eloquencia, e Rosseau 

o soberano do Contracto social. 

No meio destes estudos e observacoes, proprias de um 

espirito positivista como era o do illustre embaixador por- 

tuguez, um successo extraordinario veio affastal-o des- 

tas preoccupacoes ; era a questao dos direitos de nomina, 

que em 1742 se agitava, entre a corte de Vienna e a s6de 

pontifical. 

El-rei D. Joao V, que achava-se em plena harmonia 

com ambas as cortes, e desejando evitar gTande effusao de 

sangue, offereceu-se como medianeiro nesta magna questao 

entre o poder temporal e espiritual, e sendo aceito com ex- 

treoia satisfacao por ambas as partes, ordenou immediata- 

mente ao seu embaixador em Londres, Sebastiao de Carva- 

Iho, que entao se achava em Hanover com a corte do Rei 

Jorge II, que seguisse para Vienna, segundo as instruc- 

coes remettidas, afim de por terrno aquella milindrosa ne- 

gociacao, o que assim fez, partindo para aquella corte em 
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7 de julho de 1745, e obtendo, em breve tempo, a desejada 

conciliacao entre a imperatriz Maria Thereza e o papa 

Benedicto XIV, que havia subido ao throno pontificio, 

em 1740. 

Decorrido algum tempo, despertou-se outra desharmonia 

entre 0 papa Benedicto e 0 imperador Francisco I, em con- 

sequencia da opposicao, que a Santa-S6 apresentou contra a 

confirmacao dos innumeraveis beneficios e bispados conce- 

didos pelo imperador, ao eleitor de Mayenca. 

Abi teve de intervir de novo 0 diplomata portuguez, 

em nome d'El-Rei D. Joao V, e com tanta circumspecao e 

lucidez se houve neste negocio, que afinal conseguio ven- 

eer a resistencia, que offerecia 0 papado,#e portanto a confir- 

macao do eleitor de Mayenca. 

Foi, pois, mais um triumpho, que 0 habil diplomata 

obteve para coroar a sua privilegiada intelligencia. 

Deixando de parte as minudencias sobre este assumpto, 

pelos limites que nos sao impostos, diremos somente, de pas- 

sagem, que aqui neste novo paiz, neste novo theatro de 

variados costumes e civilisacao, 0 illustre embaixador nao 

perdeu 0 seu tempo, como nao 0 perdera em Londres. 

Ali 0 illustre embaixador Sebastiao de Carvalho, vendo 

crescer de dia para dia 0 seu prestigio diplomatico, sendo 

distinctamente recebido e bem considerado na corte de 

A ienna pela mui illustre e virtuosissima imperatriz D. Ma- 

ria Fhereza, sobrinba e amiga da soberana de Portugal 

D. Marianna, filha do imperador Leopoldo I, tratou de pas- 

sar a segundas nupcias com uma illustre fidalga austriaca, 
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por ter enviuvado, segundo alguns autores,em 1739; seguu- 

do outros, em 1745 (1). 

Foi no mesmo anno da sua embaixada em Vienna, a 18 

de dezembro de 1745, e por tanto,no comeco das suas nego- 

ciacoes com aquella corte e a de Roma, que, depois de ven- 

cidos alguns obstaculos em relacao a geneologia de sua fa- 

milia, que o illustre embaixador portuguez recebeu a mao 

da joven condessa Leonor Ernestina Daun, filba do general 

conde Henrique Ricardo Daun, e sobrinba do mui celebre 

feld-marechal-Daun, mui conbecido na historia d'Austria 

pelos seus triumpbos contra o grande Frederico da Prussia, 

e extrenuo defensor do brilhante throno de Maria Thereza, 

a quern ella, n'uma carta dirigida a senhora do grande 

marquez de Pombal, como adiante veremos, confessa dever 

o seu throno. (Vid. not. c.) 

Ao realisar este brilhante consorcio, achava-se o illus- 

tre Carvalho em plena vida physica e intellectual, e pas- 

sados alguns annos em a bella cidade de Vienna d'Austria, 

e ter conquistado as suas mais brilhantes relacoes sociaes e 

politicas, foi obrigado a regressar para Portugal, nao so. 

porque o estado de sua saude assim o exigia, segundo a 

autorisada opiniao e conselho do illustre medico Van- 

Switen, como porque achando-se gravemente doente El-rei 

D. Joao V, e presentindo-se mudanca ministerial, pela sua 

morte, era de suppor que viesse a encarregar-se d'alguma 

pasta, gracas a proteccaD da rainha D. Marianna, que agora 

muito mais se devia interessar pelo engrandecimento de 

(1) Entre os numerosos autores, que seguem a primeira data, a de 
173\ acham-se Luiz Gomes e Pinheiro Ghagas ; entre os segundos, esta 
John Smith, antigo secretario em Londres ao duque de Saldanha, entao 
marquez. No primeiro caso, estava em Londres Sebastiao de Carvalho ; 
no segundo, em Vienna. Nao tendo tempo para veriticar aonde esta a 
verdade, pe^o ao illustre mestre Latino Coelho, que decida a questao. 
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Carvalho,em vista das relacoes intimas com a familia Daun, 

a qual se achava ligado Sebastiao de Carvalho, e pela in- 

fluencia tambem da iraperatriz Maria Thereza, sobrinha 

da rainba de Portugal. 

Regressou, pois o illustre embaixador Carvalho a Lisboa 

em os primeiros mezes do anno de 1750, pouco antes da 

morte de D. Joao V, e nao a 1 de Dezerabro de 1750, como 

assevera Luiz Gomes, em sua obra: Le Marquis de Pombal, 

e o sen tradnctor o Sr. Dr. Fontes, aqui no Rio de Janeiro, 

bem como o Sr. Pinheiro Chagas, em sen opusculo, ci- 

tado (I) 

Contra esta irreflectida eestouvada assercao do Sr. Pi- 

nheiro Chagas, Luiz Gomes, eoutros autores, que seguera 

tao erronea opiniao, basta para destruil-a, invocarmos a 

autoridade official do ministro francez Mr. Blondel, entao 

residente em Vienna,no tempo em que ali se achava-o illus- 

tre diplomata Carvalho, que 6 citado por John Smith, em 

sua obra: As memorias do Marquez de Pombal. 

ISTesse documento, que 6 uma nota dirigida pelo minis- 

tro francez a3 sen governo, em Janeiro de 1750, depois de 

retratar physica, moral e scientificamente o distincto em- 

baixador portuguez, e de Ihe prodigalisar os mais honrosos 

elogios pelas suas distinctas maneiras e altas qualidades 

moraes, conclue dizendo: que Sebastiao de Carvalho estava 

prestes a regressar a Lisboa para tomar posse da pasta dos 

estrangeiros para que fora chamado pela rainha regente 

D. Marianna, aindaem vida de D Joao V. 

(2) O Sr Pinheiro. no seu opusculo 0 Marqurz de Vombal, diz qua 
Pombal voltOu a Lisboa <>nos ulixmos onvos do rexnado de D. Joao V, ondd 
viven esqtiecxdo pelo governo, que nao quiz approveitar sua alta capa- 
cidade. Isto e um disparate e um absurdo, que so a leviaudade e o affan de 
querer escrever muito, produz. 
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Portanto, nao podia ter chegado a Portugal, nos ultimos 

annos da morte de D. Jodo F, corao levianamente affirma o 

Pinkeiro Chagas, nem podia ser 6sqiiecido pelo governo, 

quando elle tinha uma tao alta proteccao da regente D. Ma- 

rianna. 
t 

Se o Sr. Pinkeiro Ckagas, em logar de copiar taocega- 

mente o que diz6m os outros auto res, tivesse estudado me- 

Ikor o seu marquez, nao repetiria este disparate, ecko de 

muitos outros autores, que seguem o mesmo trilko, semcri- 

terio, nem amor ao estudo ; mas s6 com o fito de passarem 

aos olkos da multidao inconsciente, por grandes e fecundis- 

simos talentos !.. 

Um dos autores, que servio de guia ao Sr. Pinkeiro 

Ckagas, na sua citada puklicacao, Luiz Gomes, tambem, 

apezar do merecimento que tern a sua okra, sob alguns pon- 

tos de vista, nao escapou de assevera um disparate, quando 

affirmou na sua citada obra: Le Marquis de Pombal, que 

o illastr6 Carvalko kavia, quando embaixador em Vienna, 

pedido a sua demissao, e que ckegara em Lisboa em 1 de 

dezembro de 1750, e apresentado ao rei, fora mal succedido 

on sem resultado !. . . 

Isto, alem de anackronico, e absurdo e inverosimil. 

0 anackronismo esta: que em o 1° de dezembro de 1750 

ja nao existia sobre o tkrono de Portugal D. Joao V, por 

que tinka sido arrebatado da espkera dos vivos, em 31 de 

Julko do referido anno, por uma especie de lepra, que o con- 

taminava, desde 1742, em que nas Gaidar da Rainka, fizera 

seu testamento e recoramendava k frei Caspar da Encarna- 

cao os seus filkos bastardos, que depois tiveram as konras 

de principe, quando deviam ficar n i escuridao em que ti- 

nkam sido forjados para nao virem affrontar a moral pu- 
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blica, e obrigar uma nacao inteira a render honras e bo- 

menagens a uns productos infesados e gerados pelos di la- 

tados serralhos do Sr. D. Joao ^ . 

E' absurdo e inverosirnil,o dizer-se que fora mal aco- 

Ihido pelo rei; porque, al6m de outros motivos, que mais 

tarde faremos publico, estao: os sens relevantes services di- 

plomaticos e excepcionaes, que tanta gloria e prazer deram 

ao rei, est4 a proteccao da rainha ; que era regente, est^ a 

Nmfluencia e intirnidade de sua esposa para com a familia 

reinante de ambas as cortes de Portugal e Vienna, portanto; 

nera podia ser mal recebido pelo rei, porque, nao existia, 

no tempo alludido, porque, dada a hypothese contraria, 

nao havia rasao, que podesse justificar esse mal recebimento 

por parte d'El-rei. (1) 

Fica pois exbuberantemente provado que o illustre 

Carvalho so podia ter chegado a Lisboa entre os mezes de 

Fevereiro e Junho de 1750, isto 6, antes da morte de D. 

Joao V, que ja repetimos, fora em 31 de Julho do referido 

anno:—o que 6 de support que Carvalho viesse prepa- 

rado para entrar no ministerio e influir nos altos destinos 

administrativos do paiz, attendendo as relacoes de familia, e 

a manifesta proteccao que Hie dispensava a rainha. 

Percorrera, pois, a carreira diplomatica por espaco de 

doze annos, desempenhando brilhantemente essa alta raissao 

em Londres e \ ienna, com uma superioridade de intelli- 

gencia que muita honra e gloria conquistou para a sua 

(1) 0 Sr. Dr. Fontes, que foi o traductor da obra : Le Marquis de Pom- 
hal, e publicada pelq /^iarto do liio de Janeiro, al6m da t>missao que cem- 
metteu no anno de 1750, data que vem no original francez tambem commet- 
teu o mesino erro do autor, dizendo que Carvalho chegava no 1° de dezem- 
bro de 1750 sem se lembrar o distincto traductor que o pobre rei ja nao exis- 
tia neni animava mais com seu amoroso e regio olhar o convent© de Odi- 
vellas. 
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patria, e que sen neto, mais tarde, o duque de Saldanha, 

nao desmentio, pelo contrario ergaeu,e muito honrou Portu- 

gal nessas mesmas cortes, com o brilho de seus talentos mi- 

litares, e de seu privilegiado genio encyclopedico 

Regressando a sua patria, depois de tao longa ausencia, 

cercado de immenso prestigio pelo seu atilado genio diplo- 

matico ; casado com uma joven fidalga pertencente a, uma 

das mais altas aristocracias da Austria; abencoada esta 

illustre uniao com dois fiihos e tres formosas filhas, que 

dspois forara-se alliar a mais alta nobreza de Portugal, 

como florentes verg-onteas deste robusto Carvalho, enri- 

quecido pela experiencia dos mais altos negocios politicos, 

enrobostecido pelo estudo das obras mais profundas sobre a 

sciencia social e politicado seu tempo; conhecimento e con- 

vivencia com os homens mais sabios e instruidos da sua 

epocba; orientado do estado, e movimento scientifico, eco- 

nomico e litterario do seu seculo. favorecido pela regia pro- 

teccao das duas cortes e de suas brilhantes relacoes e sym- 

pathias:—eis as condicoes vantajosas em que se acbava 

Sebastiao de Carvalho, quando terminou a sua missao di- 

plomatica e chegava a Portugal, em 1750. 

Agora vamos vel-o assumir as redeas do governo, e 

estrear-se na espinhosa carreira politica, elevando-se nesta 

esphera ao grao de primeiro estadista, nao so de Portugal ; 

mas da Europa, onde brilhavam nas differentes nacoes os 

mais eminentes estadistas, como,—na Inglaterra, depois 

de Walpole,—Carteret, Newcastle e mais tarde Pitt ; em 

Franca, depois de Fleury. um Choisuele Aiguillon ; em 

Hespanha, urn Arauda ; na Italia, am Tanaci; na Prussia 

um Frederico II ; na Austria, um Kannitz, sob o sabio 

reinado da virtuosa imperatriz Maria Thereza, verdadeiro 
5 
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modelo das s )beranas, que desejarem couqaistar o amor de 

s£Us povos. 

Agora vamos ver c jmo este assombroso g'euio arraucou, 

nao s6 Portugal do abystno em que estava para ser tragado 

pela fradaria de que nos falla Alexandre de Gusmao, e 

imprevidencia de D. Joao ^ : mas como tez recuar espan- 

tada a Europa, por mais de uma vez, pel > arrojo da sua 

iraperiosa politica e ardente patriotismo. 

Para que mais imparcialmente se possa avaliar o grande 

alcance e merito das ref u'mas operadas por este grande 

bomem de Estado, seja-nos permittido apresentar um resu- 

mido e ligeiro quadro sobre o estado de Portugal, no mo- 

mento em que elle teve de subir ao poder, em c^mpanbia do 

iiuvo ministerio e novo Rei. 

V 

Tendo fallecido o sumptuoso Rei D. Joao V, em 31 de 

Julho de 1750, n'uma sexta-feira, estando com a regencia 

dn reino, a intelligente rainha D. Mariana, subio ao throno 

sen filho D. Jos6 I, que, segundo as inspiracoes e consellio.s 

de sua mae, chamou para fazer parte do novo ministerio, e 

oCQupar a pasta dos estrangeiros e da guerra,o ex-embaixa- 

dor de Portugal, em \'ienna d'Austria, Sebastiao Jos6 de 

Carvalho e Mello, por decreto de 2 de Agosto de 1750, e nao 

em 3, como erradamente diz o illustre erudito Innocencio da 

Silva, no seu Diccionario Bibliographico. (I 

Para a pasta da Marinlia e ultramar Diogo de Mendoca 

Corte Real, e Pedro da Motta, que fazia parte do .antigo 

ministerio, com a pasta do reino, 

1) Quem quizer verificar, Veiju. Supple men to d CoU'cgdo de J.eyisla- 
rno Pnrtugneza pelo Desemhargador Antonio Delgado da Silva, e Quadro 
Elementar, Politico e Diplomatico pelo Visconde de Santarem. 
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Constituidu o miuisterio, pela ascencao do novo Rei, 

Portugal ia passar pjr uma grande transformacao em saas 

leis econornicas, civis, politicas e religiosas, que liaviam de 

abalar os alicerces de todas as classes e apresentar a Nacao 

verdadeiramente restaurada e digna de apparecei' aos olhos 

da Europa civilisada. 

Vejamos o seu estado. 

0 estado de Portugal, na occasiao em que o illustre 

Caryalho entrava para o miuisterio, era descousolador e 

sombrio, sob o pouto de vista religioso, politico, scientifico, 

litterariD, economico, commercial, industrial, agricola, bem 

como no exercito de terra e mar. 

0 numero da populacao, segundo uma estatistica apre- 

sentada palo duque de Chateiet, em 1777, era de dous mi- 

Ihoes e tantas mil almas. 

Lisboa devia contar umas cento e cincoenta a cento e 

sessenta mil almas, entre mouros, judeus, argelinos, mar- 

roquinos, negros, indianos, malaios, americanos, inglezes, 

francezes, italianos, liespanhdes, emfim, gente de quasi 

todas as racas, que desde o tempo de D. Manoel e D. Joao III 

ali liaviam aflluido, pelo seu grande emporio commercial. 

0 elemento religioso era vastissimo, em relacao a sua 

populacao, pois contava mais de oitocentos estabelecimen- 

tos religiosos entre conventos e mais casas, que animavam 

a vida religiosa, calculando-se entre trades, padres e freiras 

mais de duzentas mil, que devoravam e consumiam parte 

dos rendimentos do Estado, sem nada produzirem de util, 

bom e nobre, a nao ser a enfumacada supersticao; as in- 

fructiferas resas, o fanatismo brutal, a crassa ignorancia, 

porque a instruccao primaria era quasi banida do espirito 
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do povo 1) e a secundaria e superior era dada segundo as 

conveniencias jesuiticas, e nao segundo as necessidades e 

espirito adiantado entre as outras nacoes da Enropa. 

0 elemento religioso era pois, em geral, ignorante. im- 

moral, occioso, libertino, falso e impio, porque em nome de 

Deus sustentava a Inquisicao armada a ferro e fogo contra 

todo o espirito nobre e elevado, que quizesse ter a liberdade 

de expender as suas opinioes, conforme os ditames de sua 

consciencia. 

0 cidadao nao tinba a certeza. ao recolhor-se k noite 

para sua casa de araanbecer 1^, ou ir parar em alguma 

fogueira on jazer na escuridao de um carcere, aonde a t)r- 

tura, o ferro em braza e mil outros diabolicos instrumentos, 

inventados por aquelles satanicos espiritos, o aguardavam 

para torturar-lbe as carnes. 

Do medonbo tribunal da Inquisicao partiam todos os 

raioSj que aprouvesse ^is negras paixoes dos inqui?;- 

sidores. (2) 

Da sua perseguicao e furor nao poderam escapar os 

nobres espiritos do padre Vieira,no seculo anterior k epoclia 

que tratamos, e Philinto Elysio, em 1778, que, para fugir 

das garras dos ferozes inquisidores, foi necessario exilar-se 

para a Franca, aonde morreu em Pariz ,em 25 de Fevereiro 

de 1819. 

(1) Vid — Historia da ImtrncrAo em Portugal, por D. Antonio da 
Costa, 

.2) A inquisicao foi creada no principio do seculo XIII por Innocen- 
cio III conira os Albigenses, passando depois a Hespanha e Portugal sob 
D, Joao III, por bulla do Papa Paulo III, datada de 23 de Margo de 1536. 
Este tribunal nao conhecia outro superior alein do Papa ; o Rei era apenas 
protector Sua jurisdiccao era immensa Tinha quatro tribunaes sendj 
um em Evora. e os outros era Lisboa, Coimbra e Goa, todos subordinados 
ao Conselbo Geral presidido pelo inquisidor-mor, que residia em Lisboa, 
d'onde como ponto central partiam todos os poderes e ordens para os 
inquisidores respectivos. 
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Este tribunal religioso influia, pois, em todas as es- 

pheras da sociedade e portanto, na politica, derrubava 

ou sustentava, quem muito bem Hie aprasia. 

A politica era disputada pelas duas grandes potencias, 

que mais influencia tinham pelas suas riquezas materiaes, 

brasoes e prestigio religiose :— 

Era o clero e a nobreza, que associados pelos interesses, 

ambos caminhavam para o mesmo fim, que era a posse do 

poder politico e das riquezas pecuniarias, 

Frei Gaspar da Encarnacao, como o cardeal da Motta, 

era quem dispunha 4s maos largas dos thesouros, titulos, 

merces e empregos do Reino. 

Delle se podia obter tudo, logo que se mostrasse fanatico 

e hypocrita beato de rozario nas maos. 

Era o reinado das contas, das bruchas, feiticeiras, das 

missas e confissoes, da fogueira e dos milagres. 

Eram esses assumptos, que preoccupavam o espirito do 

Rei, dos cardeaes, ministros, e jesuitas, que cercavam o 

throno do senhor Rei D. Joao V. 

Ate no momento em que se achava reunido o consellio 

d'Estado,os jesuitas desandavam por estes pueris assumptos 

e acabavam pela descompostura bravia e chula : tal era o 

estado do anarchiae insolencia, que lavravano seio daquelle 

reinado, apparentemente magestoso. E para que senao diga 

que exag'eramos, aqui transcrevemos um treclio escripto por 

uma testemunlia occular, espirito eminente, e secretario 

intimo de D. Joao V. : 4 Alexandre de Gusmao. Eis, o que 

elle diz n'uraa carta a D. Luiz da Cunha, embaixador por- 

tuguez em Pariz : 

c(Como V. Ex. me pede novidades%alii vao finalmente. 

((Deveinos a S. Rev. o haver proposto a El-rei, que con- 
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seguisse do Papa o livrar-nos dos espiritos malignosi e de 

feiticos que causavam neste reino tanto damno, e nao ouvia 

os sentissem as outras nacoes.)) 

c(Os padres tristes deram conta a El-rei da confissao pro- 

digiosa de uma feiticeira que cahiu em sea poder. E creio 

que sera este negocio o maior d'estado deste governo. An- 

tonio de Saldanha (o mar e guerra) descompoz o cardeal da 

Motta e na pessoa deste ao nosso amo, Rei),—0 desembar- 

gador Francisco Galvao da Fonseca disse a Pedro da Motta 

—que os diabos olevassem ;—o conde de Villa-Nova disse aos 

criados de um e de outro ministro em presenca de muita 

gente que fossem ambos... o Encerrabodes nao sabendo a 

quern havia pedir a sua carta credencial pelo jogo de em- 

purra em que se viu, disse: que o nosso governo era herma- 

phrodito.yy 

(dstouao sao coutos arabicos, mas factos certos aconte- 

cidos dentro da Europa culta, Nao tenho raais tempo. Fico 

para servir a V. Ex. que Deus guarde—Lisboa, 11 de feve- 

reiro de 1743.—Alexandre de Gusmao.» 

Eis, pois, um documento eloquente do estado de anar- 

chia e desmoralisacao em que se achava aquelle fradesco 

reinado, dominado pela ignorancia e supersticao, como o 

referido Alexandre de Gusmao allude n'uma outra carta. 

dirig'ida ao Encerrabodes, quaudo, ministro de Portu- 

gal em Londres, em logar de Sebastiao de Carvalho. 

que havia passado para Vienna d'Austria, como jh notamos, 

quando tratamos da sua vida diplomatica. 

0 estado da politica era uma luta constante de mesqui- 

nhas ambicoes entre a fradaria, representada por frei Gas- 

par, valido de D. Joao V, Motta e outros, e o jesuitis- 

mo associado k principal nobreza, como o duque de Avei- 
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ro, marquez de Tavora, e outros. 0 estado da politica ex- 

terna estava por assim dizer toda entregue as inspiracoes do 

gabinete inglez,—declarando-se gaerra com todo o mundo, 

mas paz. com a Inglaterra cuja santa allianga era muito con- 

veniente.y) (1) Eis o que diziam em conselho de ministros 

os jesuitas, perante El-rei D. Joao V, em fevereiro de 1748, 

segundo nos refere o secretario intimo de D. Joao, na ci- 

tada carta a D. Luiz da Cunlia. 

0 estado litterario resentia-se do marasmo e languidez 

impressas pelo jesuitismo e atrophiamento inquisitorial, a 

ponto de lancar na fogueira um Antonio Jos6 e perseguir 

outros espiritos distinctos, que abrilhantavam a litteratura 

como Philinto Elysio, e mais tarde, Bocage, que a proteccao 

do marquez de Pombal, Vianna e outros, deveu nao ter 

o mesmo fim do distincto dramaturge Antonio Jose. i ^ 

A litteratura, pois, apezar da creacao da Academia Real 

de Historia, em 1720, que tinlia em vista animar as lettras, 

comtudo os sens trabalbos, segundo o dizer do nosso illus- 

tre mestre padre Borges de Figueiredo, fatig-avam mais do 

que instruiam, foram por isso, quasi sem utilidade:—»tao 

profundas eram as raizes do man gosto ! (2) 

E o illustre visconde de Almeida Garret t, para dar uma 

id6a da influencia deleteria da litteratura, neste reinado, 

eis como elle se exprime: 

«As academias de historia de litteratura do tempo de 

D. Joao V, as associacoes ridiculas de todos os nomes e des- 

cripcoes que entao se formavam, a mais e mais empeiora- 

(I) Alexandre de Gasman, eurta a D. I.ui/ da Ciniha, embaixador de 
Portugal em Paris, em 1T4S. 

(2) Bosqiiejo Historico d". I.-itteratura (' fossica. dreg a, datma e Par- 
tugueza. 
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yam o mal, que progressivamente cresceu at^ o ministerio 

do marquez de Pombal.)) (I) 

Ve-se, portanto, que a infiiiencia jesuitica, coufessada 

pelos proprios padres illustrados, foi mui fatal e desastrosa 

para as lettras portuguezas. 

Na verdade, os jesuitas por conviccao ou arrastados pela 

machiavelica politica, mostravam-se espantados pelos erros 

espalhados pelo protestantismo, que altivameute arvorava 

o seu estandarte de livre exame de consciencia la por entre 

os povosdo norte, corao Allemanha. Suecia, Noruega, Hol- 

landa, Prussia, Suissa e outras nacoes, e com tao negras 

cores souberam pintar as consequencias desses erros,se elles 

tivessem livre eutradaern Portugal,que afmal, conseguiram 

assustar a corte e a nacao, apontaudo-lhes como perigosa 

qualquer obra scieutiHoa ou litteraria, importada dessas na- 

coes. 

D'ahi nasceram os Indices expurgatorios de livros, que 

declaravam criminosas todas as pessoas que tivessem o ar- 

rojo de ler taes obras, permittindo-lhes apenas a leitura das 

que estavam de accordo com as suas beatiflcas doutrinas. 

D'ahi na^ceu essa dileteria influencia litteraria, que se 

nota neste periodo, e que s6 foi desapparecendo a proporcao, 

que o novo governo illuminado e poderoso do grande Pom- 

bal Hie deu uma nova feicao, coarctando as amplas e illimi- 

tadas attribuicoes da terrivel—Inquisicao, que at6 ali era o 

cabo Tormentorio de todos os talentos e grandes espiritos, 

que desejassem illumiuar a fronte aos raios beneficos da 

liberdade de consciencia. 

A sciencia em Coimbra estava completamente suffocada 

(1) Historia da poesia e lingua portugueza pelo visconde de Almeida 
Garrett, tit. XXI. 
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pelas garras jesuiticas e inquisitoriaes, e decahida do seu 

antigo brilho e esplendor, jasia envolta e arrastada pela ne- 

gra sotaina, sem poder acoinpanhar o movimeiito das graa- 

des ideas, que illuminavam as universidades das outras na- 

coes europeas. 

Os estatutos velhos tinliaiu inaisem vista guiar o elemento 

administrativo e economico de que o litterario. 

Animavam-se as arguicias theologicas e absurdas pelo 

methodo analytico e trucidavam-se os arrojos de uma in- 

vestigacao franca e conscienciosa, enrobostecida pelo me- 

thodo synthetico parachegar a posse da verdade scientihca, 

segundo o espirito de Bacon, Descartes e Leibnitz. 

Era ainda o reinado caduco do Magister dixit, apezar de 

Bacon e Descartes terem proclamado o contrario nas inais 

altas regioes da civilisacao Europea. (1) 

0 estado economico, podendo ser um dos mais lisongei- 

ros, era desg'racadissimo, porque'o governo de D. Joao V, 

legou a sen filho D. Jos6, alem de uma divida h Inglaterra 

de muitos milhoes de crusados (2), os cofres completamente 

exhaustos, nao obstante ter abertas as ricas minas de 

ourodo Brasil e deltas haver sahido para Portugal, segundo 

o visconde de Santarem affirma, de 1714 a 1746, isto 6, 

em trinta e dois annos, a insignificante somma de uns 

96,044^28^415 rs. nao calculando outras especms de ouro. 

Os diamantes, na mesma epocha, foram avaliados em 

12,000:000§000 1! (3) Mas tudo isto era devorado, porque, 

mais de duzentos milhoes de cruzados, foram remettidos 

para Roma. 

(1) Vid.—Estudo do Direito Pa^rio por Coelho da Rocha e A. Garrett 
na obra ja, citada. 

(2) Correspondente a tres milhoes de libi as esterlinas. 

(3) Vid. QnaO.ro P litico e Diplomatico, etc., pelo visconde de San- 
tarem. 

0 
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Com a Patriarchal,igrejas e conventosde trades etreiras. 

dotacoes ao clero, os valores foram iucalculaveis, emfim, os o 1 

gastos toram de tal natureza, eram tao assustadores, se- 

gundo o dizer de um historiador portugaez 1 que o il- 

lustre Alexandre de Gusmao, espantado destes desperdicios, 

apertava um dia a cabeca com ambas as inaos e exclamava: 

«A padraria absorve-nos, a padraria sug'a tudo, a pa- 

draria arriiina-nos.» 

Por aqui se ve, pois, que as financas eram precarias e 

revolviam-se no cahos de um deficit assombroso. 

Se considerar-mos o elemento commercial, vemos que . 

tanto o interno como externo, estava nas maos dos ingle- 

zes, que pelo fatal tratado de Metliwen, celebrado entre 

Portugal e a Inglaterra, sob o reinado de D. Pedro II, em 

1703, concedia-lhe todas as vantagens, em detrimento do 

comrnercio e industria portugueza. 

0 comrnercio nacional,portanto,estava sob as g^arras op- 

pressoras das especulacoes ingiezas, e tao falto de instruc- 

cao que nem havia uma aula de comrnercio, sendo pre- 

ciso raendigar guarda-livros na Ingdaterrr, ou mandal- 

os vir de Genova ou Veneza. 

Era, pois, a amiga Inglaterra, com a sua politica leoni- 

iia, a verdadeira senhora de Portugal, pelas suas inspira- 

coes na politica, e pelos seus vantajosos tractados a favor do 

sen comrnercio e da sua industria, passando-lhe para a sua 

ilha todas as riquezas, que vinham do Brasil e das mais pos- 

sessoes, que Portugal tinha em Africa, India e China. 

0 estado da agricultura era desanimador e atrasadissi- 

mo pela desattencao e completo despreso da parte do rei, da 

T Hivtoria d - Po,-fwj-//por 01i veira Mnrtins- 
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fidalguia e c]ero, esquecendo-se do prospero efeliz tempo de 

El-rei D. Diniz, no seculo XIV. 

Imbuidos do g'rande luxo da corte, que D. Duarte 

tanto condemn^ira em sen tempo, os fidalgos deste reinado 

desejosos de acompanliarem o fasto asiatico de D. Joao 

V, engolphavam-se pelo oceano de todos os prazeres, e 

nenhuma importancia davam k agricultura, esta verda- 

deira fonte de riqueza nacional, e deixando tudo a merce de 

sens empregados e rendeiros, cententavam-se em receber al- 

gamas libras esterlinas para sacrificarem no altar de Venug 

e de Baccho,e passarem as noutes pela opera italiana^n dis- 

farcados pelos theatros do Bairro-Alto e da Mouraria, onde 

Antonio Jos^ regalava o povo com a opera D. Quixote e As 

Guerras do Alecrim e e outras comediasimpre- 

gnadas de um riso aristophanico, que era o sen genio, e que 

fora talvez a causa da sua morte, porque a santa Inquisicao 

nao podia coraprebender que alguem podesse rir neste 

in undo, sendo el la... 

Nao havia, pois, nenhum progresso agricola ; tudo dor- 

mia o somno da inercia, empregando os mesmos instru- 

mentos rotineiros, sem se lembrarem dos progressos immen- 

sos, que a agricultura estava fazendo em os paizes civi- 

lisados. 

0 estado do exercito, que no reinado de D. Joao V, nao 

passava de 10 a 12 mil bomens effectives e mal discipli- 

nados, foi elevado,'no reinado de D. Jose.de 40 a 55 mil, sob 

a disciplina de um conde de Lippe. A marinba tambem ba- 

via cabido em um estado decadente, e esperava por uma 

nova reforrtfa,que veio a tel-a com o grande Pombal. 

0 estado moral do paiz era morpbetico, desde as classes 

mais elevadas at^ as ultimas camadas sociaes. 
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A corrupcao e as immoralidades campeavam altivas, 

comecando pelo proprio Rei D. Joao V. e sea irtnao D. Fran- 

cisco, e d'ahi descia a torrente caudelosa de corrupcao at^ 

a esphera da nobreza,—da fradaria, clero e povo. 

Para se fazer uma idea da dissolacao e tendencias vo- 

luptuosas do rei, diz am historiador contemporaneo, basta 

citar-se qae, no Convento de Odivellas, Elle apresentava-se 

muitas vezes, andrajosamente vestido, fingiudo-se de pobre 

para de vespora de Passos ir ajoelhar-se junto ao andor do 

Senbor, e ali espreitar a belleza das fidalgas, que iam beijar 

o p^ da iraagem. E os seus excesses na vida dissoluta che- 

garara a ponto, que o senador Candido Mendes. affirma, 

n'uraa obra mui conhecida do clero (1), que tendo o sangue 

mui corrompido pelas desvairadas excursoes nocturnas, cbe- 

g^-ra a mandar vir princezas africanas, on fllhas de regulos 

do Congo on Benguela, para purificar-se de certas molestias 

que a mediciua cla^sifica, dando-lhe um nome mui couhe- 

cido; mas que eu me abstenho de escrevel-o aqui, porque 

nao quero fazer corar o leitor. (2 

Por aqui se ve, que D. Joao V, se cliegasse a velhice 

teria, talvez, de uzar tambem da receita, que o rei David 

usou ; mandaudo procurar a mais formosa filha de Israel 

Abisag Sunanita para Ihe aquecer o peito, segundo nos 

assegura a Hiblia Sagrada, no primeiro livro dos Reis. 

0 seu irmao, o infante D. Francisco, como o Rei D. Af- 

tonso VI, procureva divertir-se pelas ruas de Lisboa, em 

aventurosos assaltos ao pudor das donzellas, e em provocar 

desordeus em compauhia dos bandos de fidalgotes perdidos, 

(1) Ihreito Civil e Kcclesiastico Brazileiro etc., pelo senador Cendido 
Mendes. 

(2) Quern tiver muita curiosidade de saber, podera consultar a refe- 
rida obra: Direito Civile Ecclesiastico Brasileiro, etc., pelo senador Oan- 
didb Mendes de Almeida. 
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onde figuravam, como principaes i o duque de Cadaval 

marquez de Marialva, Cascaes, condes d'Aveiros e Obidos, 

resultando, quasi sempre, destes desturbios insolentes: feri- 

mentos graves, aleijoes e mortes, que punham a capital 

n'um sobresalto e terror indiscreptiveis. 

Em Coimbra, as desordens subiam a um auge, que causa 

arrepio e espanto, a quern estuda e contempla por um 

momento, aquella desmoralisadq epocba. 

Neste estado nao liavia* seguranca individual. o «> 

0 terror imperava por toda a cidade. principalmente 

depois dosol posto, ninguem mais tinha coragem de sahir 

h rua, a nao ser bera arrnado, por que o celebre bando, cha- 

mado da Carqueja, infestava, nao so a cidade, mas os ar- 

redores, assassinando, roubando, assaltando os conventos 

das freiras. onde tripudiava a orgia do baixo imperio orien- 

tal, acobertada pela falsa devocao. 

Entre os escandalos immoraes dessa epocba, em relacao 

4s freiras, cita-se a fugida da Abbadessa do Convento de 

Santa Anna de Lisboa para a Hollanda em companhia de 

um frade capuclio, que teve a habilidade, em nome da re- 

legiao de Jesus, seduzir aquella incautafreira,como ha cinco 

annos, aqui no Brazil, em S Paulo, o celebre frei Eugenio 

reitor do Seminario daquella cidade, teve a habilidade de 

seduzir uma moca filha deum brigadeiro e escriptor iilustre, 

mui conbetido naquella provincia e aqui na cbrte, e 14 se foi 

com ella para a Europa  

Ve-se, pois, que o throno, a nobreza, e o clero respira- 

vam os ares da mais desabrida e requintada desmoralisacao, 

saltando por cima da dignidade, do respeito e amor aos 

Santos principios, que devem reger um paiz civilisado, que 
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se inspira nas verdadeiras fontes do direito, da justica e da 

verdade. 

E' uestas cjndicdes anomalas, no meio deste desmorona- 

inento de prinodpios e de crencas, que Sebastiao Jos6 da Car- 

valho teve de empanhar as redeas do governo politico e 

administrativo de Portiigal* 

Foi neste estado de aviltamento religiosoe politico, de 

relaxamento e abnso administrativo, de enfraquecimento 

moral, em quasi todas as classes da sociedade, que o appa- 

recimento deste grande liomem foi providencial, e sern o 

qual, p6de dizer-se afoutamente, que Portugal teria resva- 

lado de todo em todo para o abysmo da perdicao. 

Agora vejainos o espirito politico e social, que dominava 

a grande cabeca de Sebastiao de Carvalho, para melhor 

comprelienclermos o alcance superior de suas reformas poli- 

ticas e adrainistrativas. 

E' a cbave criteriosa, sem a qual mal se podera conhecer 

os beneficios da sua vasta administracao. 

vi 

O espirito politico do eminente estadista era externo e 

inter no. 

0 espirito da sua politica externa, tinlia em vista, nao 

s6 abater e destruir toda a inlluencia da Inglaterra, que, 

por um d esc ura men to dos governos anteriores, liavia adqui- 

rido assenliorear-se do commercio, da industria, da agri- 

cultura, lazendo predominar a sua ambicao nas relacoes 

internacionaes, mas libertar Portugal do jugo papal ou 

theocratico e de todo e qualquer poder estranho, tornando-o 

respeitavel e poderoso aos ollios de toda a Europa. 

0 espirito da sua politica interna, tinha por alvo com- 

bater e destruir a accao malefica dos dous poderosos elemen- 

tos reaccionarios, que se deviam oppor necessariamente as 
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suas refonnas, isto e :—o elemento jesuitico e nobiliario, 

sein o qae jamais libertaria o povo da durissirn'a oppressao 

que soffria, nein poderia conduzil-o a emiaeacia dos direitos 

e regalias, que deviam torual-o mn povo indastrioso e civi- 

1 is ado. 

D'alii provern essa irnmensa cadea de reforraas em har- 

inonia com os altos fins, que tinlia em vista attingir.—tanto 

no pequeno coatiuente portuguez ; — como nas suas vas- 

tisssimas possessoes ultramarinas." 

Mas, para chegar a esse fim, precisava de certas con- 

diccoes on meios indispensaveis. 

A principal condicao era revestir-se de um escudo in- 

violayel, do escnd » real e absoluto, contra o qual, como um 

imponente rocliedo no oceano, viessem cahir e rastejar sub- 

missas todas as revoltas e alterosas ondas das paixoes fana- 

ticas e oppressoras. 

Alcancar a coniianca plena do Rei, eis o que desejava 

Carvallio, eis o primeiro baluarte, o sen monte Sinai para 

d'ali poder fulminar, com os raios providenciaes das suas 

retbrmas,a nobreza e o jesuitismo, e dar o novo decalogo dos 

novos direitos ao povo, que ate ali jasia sepultado em avil- 

tada oppressao. e tratado a maneira dos paries indianos. 

Comquanto dotado de ideas liberaes e animado do es- 

pirito reformador do sen seculo, Carvalha entendeu, e en- 

tendeubem, que no estado em que se achava o decahido 

Portugal, segundo ja fizemos ver, so havia um systema de 

governo para salval-o:—era o absolutismo esclarecido, 

idoneo, firme e patriotico. 

Nao llie podia convir o systema parlamentar a seme- 

Ihanca da Inglaterra, porque as condicOes eram mui diffe- 

rent es. 
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A convocaoao do parlamento, on cortes, seria, para a rea- 

lisacao do seu piano social, civil e politico, a convocacao 

da morte :— seria a destraica) do seu ideal reformador. 

Seria convocar a sombra para dar a luz; a inercia para 

dar o movimento,—a morte para dar a vida : mais facil Hie 

seria fazer mover as pyramides do Egypto, ou as suas mu- 

raias seculares. 

Carvalho tinba amplo conhecimento da historia e espe- 

cialmente dos ministros celebres, para nao commetter um 

tal erro. Elle devia ter bem presente, qual o fim do conde de 

Straffort, sob Garbs I ; de Mazarin com a Fronde, sob a mi- 

noridade de Luiz XIV, em 1647 : por tanto, on liavia de 

fazer dos parlamentos o que Richelieu fez em Franca, domi- 

nando-os e reduziudo-os a impoteucia, ou vir a ter a sorte de 

um Straffort, ou cahir do poder e u pouco tempo, como acon- 

teceu a Turgot, sob Luiz XVI, em 1776, quando quiz operar 

suas reformas financeiras, civis e politicas. Nao foi convo- 

cando o parlamento francez, destruido pelo cbanceller Mau- 

pou em tempo de Luiz XV, que elle p6de reorganisar as 

linancas, como desejava, nem estabelecer a eguablade de 

imposto territorial, nem a egualdade civil e politica, e 

outras reformas,que Sebastiao de Carvalho,muito antes que 

a Franca, soube realisar em Portugal, sem produzir a revo- 

lucao, e a morte de Luiz XVI e o sanguianrio Terror, 

Uma dictadura,^ semelhanca de Carvalho, ou de Riche- 

lieu, teriam salvado a Franca desse oceano de sangue ; 

mas Luiz XVI nao soube dar forca a Turgot, com o Luiz XIII * O ' 

deu a Richelieu, e D. Jose a Pombal: d'ahi veio o grande es- 

colho, que inutilisava todos os ministros reformadores, que 

seseguiram a Turgot, como : Neker, Calonne e o proprio 

areebispo Brienne, que afinal fez com que Luiz XVI con- 
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yocasse os Estados geraes em o 1° de Maio de 1789. Era 

convocar a Revolucao pela bocca de Mirabeau, dizendo : 

« Le droit est le souverain du monde.yy (1) 

Era despertar o leao do sen longo adormecimeuto. 

Era chamar k vida o terceiro estado. 

Era convocar o tribunal, que devia julgrar e condemnar 

toda a oppressao da nobreza e do clero, at6 ali exercida, 

contra os direitos populares. 

Era fazer surgir apos a AssembUa geral/constituinte,— 

a AssembUa legislativa,—A ConvengdOj—0 Terror,—0 Dire- 

ttorio,—0 Consulado, e o Primeiro imperio Napolionico, que 

desapparecera a 18 de junho de 1815, em os sangrentos 

campos do Waterloo. 

Nesta liypotliese, pois, s6 uma dictadura, esclarecida e 

benefica, podia salvar o paiz, abatendo a accao reaccionaria 

do clero politico, e da nobreza facciosa, inimiga de todas as 

reformas liberaes, que podessem perturbar o seu adorme- 

cimeuto secular. 

Carvalho tinlia a vista mui larga, e cabal conliecimento 

das leis do progresso social e politico, para reconhecer que 

uma nacao nao pode ergmer-se para o Sinai civilisador e 

realisar as suas altas aspiracoes, sem que um novo elemento 

venba dar-lbe uma nova vida. 

E' uma lei fatal : quando os elementos velhos tern reali- 

sado ou preenchido asuaaltamissao, 6necessariodestrui-los, 

(1) O grande Loke na Inglaterra, em 1690 ja na sua obra : 
sobre a verdadeira origem cte ^royemo pugnava, por essas ideas sublimes, 
que a Franga, so mui tarde, veio a adoptad'-as. Nesta obra, Loke fez a apo - 
logia da revolucao ingleza de 1688, e sustentou vigorosamente o dogma da 
soberania do povo. Foi o percursar de Rosseau, que depois sustentara 
o principio do suffragio universal, como base indispensavel para consii- 
tuir quaiquer sociedade politica. Rosseau, com quanto nao tivesse a pro- 
fundeza, nem o bom senso d^ phylosopho inglez, tinha entretanto, sobre 
elle uma grande superioridade: era o brilho do seueloqaente estylo. 

7 
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ou que desapparecam para dar logar as novas forcas re- 

generadoras. 

E' uma lei fatal do progresso humano. diz Lamartine, 

0 nao poder avancar para o fnturo sem destrnir os elemen- 

tos do passado, que se Ihe oppoem em sua passagem, no 

oceano das id6as. 

Compenetrado deste facto historico, que se verifica a 

cada momento na vida dos povos, Carvalho entendeu for- 

inar sobre as ruinas da velha aristocracia, uma outra nova 

formada da classe media, para imprimir uma nova vitali- 

dade ao novo Portugal, e encaminhal-o para o Himalaya 

da prosperidade e da civilisacao. 

Conscio deste ideal, vamos ver como o grande estadista 

procurou desempenhar a sua ardua e espinliosa missao, 

que causa assombro a todos os ministros e altas intelligen- 

cias, que sabera comprebender aquella difficilima situacao, 

cercada de tamos elementos conspiradores. 

Sendo-nos irapossivel dar aqui, no restricto horisonte de 

um opusculo, as inuumeraveis e assombrosas reformas, ope- 

radas por esfce genio extraordinario, em o dilatado espaco de 

vinte e sete annos de sua brilhante e florescente adminis- 

tracao, desde 1750 a 1777,—por isso, apontaremos tao so as 

mais capitaes, que sao sufficientes para collocal-o na galeria 

dos estadistas immortaes. 

Para mais tacil oomprehensao, dividil-as-emos em tres 

periodos. 

0 primeiro comprebende o decennio, que vae de 1750 a 

1760 ;—o segundo, abrange o espaco de 1760 a 1770; o ter- 

ceiro, o que decorre desta epoca at6 1777, anno em que pelo 

tallecimento d El-rei D. Jose, Pombal teve de abandonar o 
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poder 8 dias depois, e ir expiar no exilio a loucura do sen 

patriotismo, elevando a sua patria a altura das principaes 

nacoes da Enropa, e de tornal-a superior em lazes a muitas 

daquelle tempo, corno dizem os immortaes Cuvier e Almei- 

da Garrett. 
VII 

Tomando as redeas do g'overno, uma das primeiras me- 

didas economicas, depois de tratar com todos os gabinetes e 

soberanos da Europa, annuuciando-lhes a ascencao do novo 

ministerio, e da sua nova politica, foi fazer baixar uma lei 

em relacao a saliida do ouro para o estrangeiro, convencido 

como o duque de Sully e outros estadistas do seculo poste- 

rior, que na concentracao do ouro estava o augmento da 

riqueza nacional, e assim cortaria os altas interesses dos in- 

glezes, a quern elle mais de perto queria abater pelo sen or- 

gulho e avidez nos interesses commerciaes. 

Estalei, que fora promulgada era 1750, provocou mui- 

tas reclamacues da parte dos inglezes, dando log^ar, pelas 

prisoes que se deram contra os infractores, que em geral 

eram inglezes, a que viesse um embaixador da Inglaterra 

em 1752, que foi lord Tyrawley, afim de tractar com o 

gTande ministro: pordm elle foi iuflexivel,e s6 em 1754, em 

consequencia da grande necessidade que Porfcugal teve de 

ir busca'r cereaes, a Inglaterra, vio-se obrigado a modificar 

aquella lei, por um imposto de 2 7a sobre a sua exportacao, 

deixando-a mais tarde cabir em esquecimento. 

Pondo de parte os bons ou maus effeitos economicos 

d'esta lei, ve-se que, pelo lado moral, ellacolloca Pombal a 

cima do duque de Sully, pois ernquanto este, em Franca,to- 

mava posse dos metaes coufiscados por uma lei identica, e 

empregava-os no augmento de sua fortuna particular e em 
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regalar o seu amigo Henrique IV, rei de Franca; Pombal, 

pelo contrario, fazia reverter as soramas confiscadas em 

augmentodo Erario Regio, queD. Joao \ com o sen luxo e 

com o sea exercito de frades, deixara completamente ex- 

hausto. 

Ap6s esta lei, passou a olhar para o cornmercio, e, ten- 

do em vista benidcial-o, fez baixar dous deTUos datados 

de 6 e27 de Janeiro de 1751, reduzindo os direitos sobre o 

tabaco e o assucar, com o que muito lucron o cornmercio, 

os consumidores, e com a facilidade de sua cobranca, o an- 

gmento de recursos para o Erario do Estado. 

Emquanto tratava de promover o augmento material, 

forjando recursos para equilibrar o desconcerto financeiro, 

Pombal 1 nao perdia de vista o lado moral, religiose e 

politico. 

De conformidade com o seu piano de politica interna e 

externa, lancou logo seus olhos de aguia sobre a MalnkoOF 

religiosa, charaada o tribunal da Inquisigdo ou do Santo of- 

ficio, onde se abrigava o despotismo feroz,' barbaro e desbn- 

mano, deshonra da igreja, e mancha negra desse Papa, 

cliamado Paulo III e mais ainda desse Rei, que a historia 

denomina D. Joao III, opiedoso,—mas que os historiadores 

independentes e amigos da verdade, chamal-o-ha j sempre 

D. Joao o fanatico,—o barbaro inquisidor—o jesnita-raor. 

Pombal vendo a perigosa accao dos illimitad)S p)deres 

d-d Inquisigdo, fcratoo, neste mesmo anno, de reconduzil-a a 

um tribunal regio, tornando-o um verdadeiro instrnraeuto 

real. 

(I)^ Coin quanto ainda nao tivesse o titulo de marquez de Pftrnbal 
que so obteve em lo de Setombro de 1770, comtudo, d'qui em diante, as- 
sim o denominaremos. 
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Fez acabar com os flamejantes e barbaros Autos da F6; 

com a tortura, que a Franca, s6 d'abi a urn quarto de seculo 

acabou ; fez dar a liberdade a centenares de desgracados, 

que se acbavam encarcerados nos sombrios e horrendos car- 

ceres inquisitoriaes. Emfim, tirou-lhe todo esse tenebroso 

poder, que elle exercia desde Lisboa at6 d India. 

Em seguida tractou de expulsar os jesuitas do Paco 

real, que, sob o pretexto de confessores, influiam no animo 

do rei, da rainha e de toda a familia real. As difficulda- 

des que elles oppunbam na America, despertando a insobor- 

dinacao no espirito dos indios e de outras classes, obstando 

a realisacao do Tratado de limites, celebrado em Madrid, em 

1750,sob o reinado de D.Joao V e Fernando VI de Hespanha, 

servio-lbe de base para esta expulsao, substituindo-os pelos 

padres da congregacao da ordem de S. Filippe Nery, que 

Ibes erara adversos nas doutrinas e apologistas do espirito 

reformador de Pombal. 

Com o espirito de combater a induencia dos jesuitas no 

Brazil e o commercio inglez, tratou o grande ministro de 

fundar, em 1753, a companbia do Grao-Par^ e Maranbao, 

concedendo-lhe muitos privilegios e isencoes, que os econo- 
( 

mistas reprovam, mas que eram necessaries para attingir 

os fins politicos e commerciaes, que o illustre ministro 

queria fazer triurapbar. (1) 

Com as mesmas vistas concede Pombal em 1775, pri- 

vilegio do commercio eutre a India e a Cbina a favor de 

Feleciano Velbo Oldembourg, e por outro lado, quebra o 

privilegio at6 ali so reservado k coroa, e proclama o com- 

mercio livre de todos os embaracos entre Goa e Mocam- 

bique. 

(1) Esta companhia foi extinta em 1778, sob Maria I; por carta Regia 
de :35 de Fevereiro. 
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No mesmo anno organisou-se no Brazil mais a compa- 

nhia geral do commercio de Pernambuco e Parahyba, (1 

que produzio optimos resultados ein favor do commercio. 

Ha muitos authores, que segmndo as sua^ vistas, consi- 

deram estas concessoes e privilegios coino urn erro adminis- 

trativo, por que formam os seus juizos, seguindo as luzes da 

economia politica avancada do seculo ; por^m para os que 

apreciam estas disposicoes. em relacao as luzes do seculo 

X VIII, e ^s circumstancias peculiares em que se acliava o 

grande ministro de D. Jose I, s6 ha motivos para applau- 

dil-o e conflrmar o que elle proprio dizia e confessava, 

como prevendo as objeccoes contrarias ;— era um mal menor 

que elle queria oppor a outro maior, e assim obedecer ao sys- 

tema de suas reformas politicas. (2) 

Tendo em 1754 sido obrigado a recorrer d Inglaterra 

para importar cereaes, e portanto, a depender della, o pa- 

triotico ministro entendeu d'ali em diante, fazer promover , 

em alta escala, a cultura do trigo e mais cereaes, afim de , 
1 . . ^ 
haver serapre o necessario para o corisumo, e fazer assim 

voltar I^ortug'al aos bons tempos de D. Diniz, em que a agri- 

cultura Horescia a par das lettras e da sciencia, e Portugal 

chegara a ter nao so o necessario para o seu alimento, mas 

exportava para a Inglaterra e outros paizes grande abun- 

dancia de cereaes. Adeante veremos as providencias que 

elle tomou para remedial* este mal agricola, que subio ao i 

seu auge com o Terremoto de 1755. 

{[) Alvara de 13 de Agosto de 1755. 
i) Luiz Gomes, no seu livro Le Marquis de Pombal censurando Pom- 

')al sob suas \ istns economicas, diz que eram mais de espantar, porque 
' urgot proclsmava em Franca ideas avangadas. 

Mas furgot, que procura conciliar a sua economia politica com as 
doutrinas de Quesuay e Gournay, quando publicou as suas Reflexions sur 
a formation et la distribuicons des richesses, foi em 1766, por tanto pa- 

rece-nos, que nao tem logar a censura a nao ser nas reformas posteriores 
a esta data, mas ainda assim devemos attender ao seu fim politico. 
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Voltando de novo os seas olhos para o Brazil, de uma 

maneira paternal, procurou combater urn prejuizo, que 

havia contra os indios, jalgando-os inferiores pelo sangae. 

entendiam que se deshonravam ou se rebaixavam todos os 

individuos enropeus, que contrahissem relacoes com aquella 

raca, epor isso, o grande ministro, zombando destes pre- 

conceitos, e inspirando-se dos sublimes e santos principios 

proclamados pelo chrisfJianismo, declarou (1) que os vassalos 

de Portugal podiam dar sua mao as donzellas indias, sem 

por isso ficarem infamados, como at6 alii suppunbam, pelo 

contrario, tornar-$e-hiam dignos da regia attencao e aptos 

para entrarem nos empregos publicos, e poderem subir a 

todas as honras e dignidades do Estado e isentasde despezas. 

Dous mezes depois, no mesmo anno, pelo anniversario 

natalicio de El-Rei D. Jos6, (2) proclamou por uma lei fra- 

ternal, a in viola vel liberdade dos indios do Para e Mara- 

nhao, cingindo-lhos em suas bronzeadas frontes, o brilhante 

diadema de todos os direitos naturaes, civis e politicos e 

portanto, verdadeiros soberanos de suas pessoas, bens mo- 

veis e irnmoveis, apontando severissimas penas contra todos 

os intractores, queousassem violar aquelles sag'rados direi- 

tos, direitos estes que, mais tarde, pelo alvard de 8 de maio 

de 1/58, toram estensivos a todos os indios do Brazil. 

Estas leis tao liberaes a favor daquelles homens, que a 

ambicao e a avareza queriarn reduzir b escravidao, desper" 

taram novos odios contra o energico ministro ; mas afinal 

todos tinham de cahir no p6, por que a sua omnipotente 

vontade, escudada no direito e na supremacia real, tudo 

vencia e dominava. 

Sol ?ar-t£i %°ia de 4 de Abril de 1755. (■vj Lei de 6 e 7 de Jnnho de 1755. 
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Era a luz vencendo as trevas. 

Eraquanto estas sabias leis erara promulgadas, a favor 

da liberdade dos indios e do seu beraestar, no Novo-Mundo, 

em Portugal, o grande ininistro continuava a desenvoiver 

e a por em pratica as suas id^as economicas para restaurar 

as financas do estado,e animava o cornmercio,reduzia os im- 

postos, punia os desordeiros, limitava o poder inquisitorial? 

acabava com a fogueira e a tortura, espulsiva os confes- 

sores jesuitas da casa real, projectava companhias para 

reanimar a agricultura, mantinha a ordem e moralidade, 

publicando severos decretos contra os ladrOes, que infesta- 

tavam a capital; fazia punir com rigor os diffamadores 

contra as donzellas, dava sabios regulamentos ao exercito; 

ordenava energica repressao contra os piratas argelinos, 

que assaltavam as costas de Portugal, e no ineio de todo 

este movimento de id6as, desta suprema energia e profunda 

attencao, para tao variados assumptos, la volta de novo os 

olhos para America, afirn de providenciar contra as difficul- 

dades que os jesuitas oppunham no Paraguay, impedindo a 

posse dos portuguezes naquella regiao, segundo o tratado 

de limites, celebrado em Madrid, sob o reiuado de Joao V, 

pelo que teve de ordenar a seu irmao Furtado de Mendonca 

que, em companhia de Gomes Freire, capitao general do Rio 

de Janeiro, para ali marchassem, afimde combaterem os 

rebeldes jesuitas. 

VIII 

No meio destas variadas preoccupacoes, em que a sua 

attencao tinba de voltar-se para as quatro partes do mundo, 

nas quaes dominava o vasto imperio portuguez ; em quanto 

com infatigavel ardor procura restaurar e chamar ^ vida 

nova—o velho Portugal tbeocratico, um medonho abysmo 
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de fog'o abre-se-lhe aos p6s ; um horrendo cataclysmo as- 

salta e desce sobre as sete oliuas da formosa rainba do Tejo 

era uma bella raanha de inverao, em que o cdo se colora do 

raais vivo azul, e lanca a consternacao, a dor e a raorte por 

toda a parte. 

Foi o terremoto do 1* de novembro de 1755, que pelas 

9 boras e 4 minatos da manba desmoronou a velha capital 

de Affonso Hermques e a reduzio a um oceano de fogo e 

cinzas. 

E' entao que o illustre Pombal ergue-se a espbera dos 

grandes genios bistoricos, mostra a vastidao dos sens re- 

cursos providenciaes, toraa sobre aquelle pedestal de ruinas 

e ardentes lavaredas o asseuto de um semi-deos, e,coin a se- 

reuidade olympica, conteinpla por um momento aquelle des- 

moronamento pompeano, aquella ardencia troyanna, aquelle 

furioso encapellamento do Tejo, erguendo-se bruscamente 

em montauhas de revolto liquido,para arrojal-as de eucontro 

4s pyramides de fog*o, que brotam do seio ardente da terra 

para tragar n'um miuuto os sumptuosos templos, o^ mo- 

numentos, (1) os luxuosos palacios dos Aveiros, dos lavoras, 

dos Lafoes, dos Cadavaes, dos Marialvas, Louricaes, 1^ rou- 

teiras e Valeucase devorar n'um miuuto, as mais preciosas 

vidas,que em horridos lamentos, e sentidos ais vao perder-se 

confusamente por entre aquelle rouco estridor da terra e 

as rajadas ventanias de fumo e ciuza ardente, que voam 

para a rubra e fumegante atmospbera. 

E' entao,que o illustre Pombal taz sabir: daquelle cabos 

a forma ; d'aquellas trevas de fumb a luz ; daquella con- 

fusao e borror, a ordem e a consolacao ;—daquella cidade 

(l) Fntre os inonuiiientos consuniidos pelo logo e abatiiios pelo toiie- 
moto, conta-se a Patriarchal, Basilica de Santa Maria, o Palacio Real.etc. 

8 
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acanhada e tortuosa, uma mais ainpla, espacosa e bella ;— 

claquella an tig* a Babylonia de immoralidades, luxo e occiosi- 

dade fradesca, uma Sparto moril, sabia, activa e indus- 

triosa ; daquella Roma fauatica, ignorante e beata, uma 

Athenas de luz e bom senso ;—daquella Palmyro de ruinas, 

de miserias e morte, uma nova Lisboa radiante de vida, 

forca e mag-estade. 

E' neste momento que Pombal pode fazer ver a origi- 

nalidade de sen genio e conquistar a contiancado soberano, 

tornando-se urn verdadeiro rei e senhor absoluto de tao 

excepcional situaeao. 

Para se avaliar a sua pasmosa actividade basta citar, 

que em menos de oito dias, segmndo nota o duque de Cha- 

telet, elle tbz sahir de seu vasto cerebro 230 ordens para 

conter os desordeiros, punir os ladroes, curar os feridos, ali- 

mentar os esfaimados, ag'asalliar os desgracados que fica- 

ram sem habitacao, animar os vivos e enterrar os mortos 

(1), que uns calculam em dez mil, segundo Luiz Gomes, 

outros em trinta mil, segmndo Chatelet, os quaes nao po- 

deudo ter sepultura em terra, eram metidos em saccos de 

cal e conduzidos em lanchase navios para receberem a se- 

pultura no alto mar. 

Naquelle estado de miseria, de sobresaltos e horrores, o 

proprio Rei chegou a offerecer-se para ajudar a carreg'ar os 

mortos para a sepultura; mas nao Ih'o consentiram. 

Muitos padres e nobres praticaram este piedoso dever e 

  —   % 
i l l\ni geral costuma-se por -.hi <,,ontar, que naquella horri^el si* 

uiagao; pergunUndo El rei D. Jose a Pombal o que se devia fazer, 
que elle respondera : Enterrar os mortos e cuidar dos vivos. Esta 
lojr a\enguado, que esta resposta foi dada pelo marquez de Adorna e nao 

yomnal, como por ahi falsamente se attnbue. Veja-se a Historia de Por- 
'nrjal por I'indeiro Thagas, em o reinado de D. Jose, e la se vera o des- 
mentido. 
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trabalho, eos que, em logar de seguirem tao bellos exem- 

plos, iam para o templo preg%ar contra o Rei e o sen minis- 

tro, querendo desvairar o espirito popular para Ihe fazer 

acreditar de que aquella calamidade era devida aos pecca- 

dos do Rei, pelo que devia fazer penitencia, Pombal mau- 

dou castigal-os e prendel-os para nao andarem, em nome de 

Deos, ameacando o Rei e o seugoverno, confiados na igno- 

rancia e fanatismo do povo. 

0 Rei e a familia real, salvaram-se milagrosamente, por- 

que, na occasiao do terremoto, iam para Belem com sua 

corte, e quando regressaram, ja nao acharam raais o sen pa- 

lacio, nem as suas riquezas, que foram t )das devoradas pelo 

terrivel desastre Durante 8 dias alojou-se sob as barracas 

d'Ajuda, e ali passou a vida bem amargurada, pensando na 

desgTaca inaudita, que accoramettera o seureinado. 

Pombal foi, naquella horrenda situacao, urn verdadeiro 

Salvador de sua patria, e desde aquelle momento ficou con- 

siderado pelos recursos do seu fecund^ genio, conio um ho- 

mem extraordinario, a quern debalde se Ihe opporia resis- 

tencia, pois elle tinha dado provas de que podia dominar 

ate a propria natureza. 

D'ahi em diante, os proprios santos cahiram dos seus al- 

tares, como Ignacio de Loyola, Gregorio VIl e outros ; o 

papa, tornou-se do'cil e humilde ; os reis sobresaltaram-se 

em seus thronos ; os principes, curvaram-se e foram expiar 

nas prisoes do poetico Bussaco, a sua imprudente altivez; os 

duques, marquezes, condes, e toda a fidalguia rebelde e 

hostil, as iddas do patriotico reformador, tiveram de rolar do 

cadafalso em baixo, jazer em negro carcere, ou seguir o ca- 

minho do exillo. A fradaria e o jesuitismoconspirador foram 

lancados a fogueira pelo seu mais devotado representante 
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Malagrida, e expulsus dj solo sagrado de Portugal, para 

nao mais terera a ousadia de levautar a sobrancelha contra 

o Rei, e o seu fiel ministro, que symbolisava a grandeza de 

Portugal pela sua actividade, pelos seus arrojados cominet- 

timentos, pela suprema abnegagao de sua vida em frente 

dos maiores perigos, e pela honradez do seu caracter no 

meio de imraensas riquezas,que o oceano submissamente Ihe 

enviavadas quatro partes do mundo para o Erario de Por- 

tugal. 

Desde aquelle momento, o engenhoso ministro sahia da 

esphera acanbada dos ministros ordinarios e litnitados aos 

raeros expedientes, paraentrar de fronte erguida no templo 

aureo da gloria immortal, onde brilham os Rechelmus os 

Sullys, os Pitts e os Arandas. 

IX 

Emquanto aos raios do seu poderoso genio, Pombal ta- 

sia resurgir das cinzas do terremoto uma novae iraponente 

cidade, nao deixava de promover os meios para levautar 

novos recursos pecuniarios, indispensaveis para affrontar 

tantas calamidades, e sem aceitar os soccorros que Ihes 

raandaram offerecer a Franca e a Hespanha, apenas aceitou 

da Inglaterra as cem mil esterlinas, que o parlamento in- 

glez votara a favor das victimas do terremoto de Lisboa, 

porque, alem da expontaneidade, houve a deliberacao de di- 

rigil-as directamente ao grande ministro, e nao a El-rei 

D. Jose. Este acto tao lisongeiro da parte de uma nacSo 

tao orgulhosa, desarmou a altivez de Pombal, e por isso foi- 

Ibe mister aceitar tao delicada offerta. 

Para augmentar os recursos financeiros lancou um im- 

posto de 4 0/0 sobre todas as mercadorias importadas: d'ahi 
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Ihe proveio uma grande fonte de receita, que foi crescendo 

com os que laucara sobre a populacao da America. 

Ao mesmo tempo que procura fontes de receita, nao 

se descura de lancar suas vistas sobre a esphera indus- 

trial, e para animal-a, faz com que o proprio Rei appareca 

com seus vestimentos de briche nacional, para assim 

mostrar que desejava o seu desenvolvimento, e nao andar 

a mendigar entre as outras nacoes, aquillo que podia 

ter em sua patria. For este meio respondia o patriotico 

ministro, as importunas reclamacoes dos inglezes, contra o 

imposto votado as manufacturas importadas do estrangeiro. 

Da industria manufactureira, passou a fazer prosperar o 

comraercio e a industria agricola, que se achava mui deca- 

bida. Os vinhos do Porto, que depois do celebre tratado de 

Methwen, em 1703, (1) chegaram a urn estado de inaudito 

descredito, pelas falsificacdes; rebaixaram de tal forma o seu 

preco,que de 60S baixaram a 10S e 6S a pipa, e ainda neste 

caso, o consumo era muiraro. Os lavradores estavam per- 

didos, e para salval-os creou o benemerito Pombal a Com- 

panhia geralde agricultura dos vinhos do Alto Douro estabe^ 

lecida no Porto, dando-lhe muitas regalias, que eram ne- 

cessarias para o fim, que tinha em vista remediar, concor- 

rendo por este meio,para a prosperidade e gra-ndeza do Porto 

e mais provincias do norte, apesar da sedicao de 23 de fe- 

vereiro de 1757, que foi punida energicamente. 

Para beneficiar a agricultura sobre os cereaes, entendeu 

mandar arrancar as vinhas dos campos do Tejo, Mondego e 

(1) «Por esle celebre tratado eram admittidos os lanilicios dos ingle- 
zes, com acondicao destes recnberem os vinhos de Portugal com o abi- 
mentoda terga parte dos direitos, que pagavam os vinhos da Franca nas 
alfandegas britannicas)) Yid, Coelho da Rocha. Direito Patrio. 
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Vong'a e dus ribeiras da Estremadura e Bairrada, e plantar 

cereaes. 

Deu uma nova forma ao Terreiro pnblico de Lisboa, ja 

estabelecido no reinado de D. Manoel, afim de prover ao 

abastecimento da capital, e animar a agricnltura. 

Para levantar o cominercio do estado de abatimento, em 

que se achava escravisado pelos ingdezes, e erguel-o a uma 

altura condigna do seculo XVJII, e dar-lhe a importancia, 

que at6 ali nao tinha, pois era considerado como uma classe 

baixa, que os nobres olhavam sempre com despreso, o 

graude ministro de D. Jos6, com aquella vastidao de luzes, 

que o caracterisava, tratou logo de fundar uma Aula de 

Commercio. para ali aprenderem a escripturacao por parti- 

das dobradas, e receberem os conhecimentos precisos sobre 

cambios, pesos, medidas, e variedade de moedas estran- 

ge ir as. 

Estabelecendo este curso regular de estudos mercantis, 

tinha o grande Pombal em vista particularmente habilitar 

e libertar o commercio portuguez e colonial, da dependencia 

em que se achava pela ignorancia do pessoal, a ponto de 

maudar buscar guarda-livros de Genova e da Inglaterra. 

Para despertar o enthusiasmo por esta classe, e dar-lhe 

consideracao e prestigio, o grande Pombal fez com que El- 

rei D. Jos6 fosse algumas vezes assistir aos seus exames e 

elle, Pombal. frequentemente fazia as suas visitas para as- 

sistir aos cursos, e prodigalisar-lhe todas as altas conside- 

racoes de que ella era merecedora. E ueste sentido,depois de 

crear a Junta de commercio, afim de promover todos os me- 

llioramentos necessarios ao prugresso raercantil, fez publi- 

car uma lei declarando que esta profissao era nobre, ne- 
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cessaria e util, e compativel de chegar a espliera da mais 

alta nobreza. (1) 

Esta lei foi um raio falmiuador contra a grande no- 

breza e clero, que at6 ali olbavam com o entono do mais 

alto desdera para esta classe. 

0 ministro abrio, pois, noyos horisontes ao commercio e 

aponton. aos que desejassem distinguir-se e tornar-se ti- 

tulares, aonde estava o paraizo das glorias e das recom- 

pensasreaes. (2 

Iguaes horisontes abrio para os industriaes, agriculto- 

res e todos, emfira, que se tornassem dignos pelas suas vir- 

tudes e altos merecimentos individuaes, independentes dos 

escudos dos sens antepassados. 

Eraih as iddas da nova propaganda phiiosophica feita 

pela Encyclopedica, dirigida por Diderot e d'Alembert, onde 

affirmava-se como principio: ndo se pode dar nobreza, 

onde faltam virtudes proprias. Por este motivo foram ca- 

hindo aos pedacos os mantos doirados da antiga fidalguia, 

que apenas estribava os seus altos merecimentos no sangue 

de sen carcomido tronco genealogico. (3) 

Estas ideas tao avancadas do marquez de Pombal, confir- 

mam o juizo do sabio Cuvier, a respeito da reforma da uni- 

versidade de Coimbra;—que Pombal havia-se adiantado 

inuito em id6as ao sen seculo. 

Com etfeito, observando-se a theoria da sciencia social, 

proclamada por S. Simon no seculo XIX, ve-se que ha ali 

(1) Lei de 30 de agosto de 1770. 

(•2) Lei de 29 de novembro de 1775. Brevemente daremos um trabalho 
a publico sobre o espirit) deatas leis, em rela^ao a nobre/a commeicid , 
sob a admini^tracao do marquez de Pombal /->, n j -d „ 

(3) Vid. A nobreza. Estudo de Direito Patrw, por ( oe\ho dz Kocba. 
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muita affiaidade, por que, em defiflitivo, o qae elle qaer ? 

6 a elevacao de todas as classes sociaes, segmido os seus me- 

recimentos, p^is 6 jastaraente o que faz Pombal. Bern sei as 

objeccdes que se podera form alar, em relacao ^os meios de 

obter o progresso social e politico ; mas eu, a esse respeito, 

teuho minhas ideas, e entendo, bem ou mal, que me nao 

devo prender e escravisar a systemas de goveruo invariavel 

e eterno, e por couseguinte, quauto ao systema de g-overuo 

politico todo elle 6 bom, quaudo em certa e determiuada 

epoca, pi-eenchee satisfaz o fim. que tern em vista attiugir. 

E' esta a verdade, que a historia do progresso humano 

demoustra, atravez dos seculos Tudo o mais sao meras 

abstracoes. Todas essas formulas iuquebrantaveis, forja- 

das k semelhanca de grauito pyramidal egypciauo, nao 

passam de vaporosos sonhos, sao verdadeiras nebliuas, que 

arealidade dos factos, as uecessidades e as novas aspiracoes 

sobiaes, de>troem ao mais leve sopro n'um raomento. 

Ei'a pois, um verdadeiro revolucionario, o marquez de 

Pombal, porque abalava tudo, e tudo refazia ou creava, de 

conformidade co n o novo ideal social, que mais tarde havia 

de trazer a revolucao politica 

A propria litteratura sentia um uovo influxo, creando-se 

em 1757 a primeira Arcadia onde brilhavam os primeiros 

genios. (1) 

A alta nobrezae o clero, que at^ ali faziam monopolio 

de todas as houras e dignidades, nao podiam olhar com 

bo us ollios para este fidnlgotG de terceira ordem, que ia abrir 

de par em par o portico aureo da nobiliarchia para entra- 

rem esses vis plebeus, sahidos da escuridao de seu raer- 

cantelismo, a tomarem assento ao lado da fidalguia de 

(1) V. Memorias de Litteratura contemp. por L. de Mendon^a. 
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sangue azul:—isto era uma verdadeira profanacao, como os 

patricios romanos, julgavani no sen tempo ; mas afinal as 

revolucoes succederam-se, e os monopolios nobiliarios des- 

appareceram, e elles nao s6 tiveram de deixar entrar os ple- 

beus pelas espheras dos direitos civis, politicos e religiosos: 

ma^ at6 dar-llies as suas proprias filhas em casamento, e o 

mesmo aconteceo com o fendalismo da idade m&iia, qne as 

Cruzadas e a descoberta da India por Vasco da Grama, fi- 

zerara derrubar, nao so os monopolios commerciaes de Ve- 

neza e Genova,mas todos os mais, em relacao a propriedade 

agricola e monetaria. 

Mas, voltando ks reformas do grande Pombal, observou - 

seque daqui nasceram muitos odios e sobresaltos da parte 

dos nobres e do clero, e o resultado foi apparecer a conspi- 

racao contra o rei D. Jos6, em a noute de 3 de setembro de 

1758, na qual entraram o dnque de Aveiro, herdeiro pelo 

lado collateral da grande casa fundada pelo principe 

D. Jorge, filho natural, de D. Joao II, no seculo XV; 

(1) o ex-vice-rei da India, marquez de Tavora, sua es- 

posa e sous filhos Luiz e Jos6 de Tavora, o conde de Athou- 

guia, o cabo de esquadra Braz Jos6 Romeiro, aggregado da 

casa Tavora, Antonio Alveres Ferreira, criado grave do du- 

que, Manoel Alves Ferreira, sen irmao Jos6 Polycarpo e 

Joao Miguel, lacaio do duque de Aveiro, os quaes depois 

de urn processo rapido, foram condemnados a subir ao cada- 

lalso, e degolados uns; outros, foram estrangulados e quei- 

mados no caes de Belem, no dia 13 de Janeiro de 1759. (2) 

Nao podendo entrar em consideracoes sobre o grau de crimi- 

nalidade, e at6 que ponto, na marcha deste processo, an- 

fl) Vid. Histo7%ia Geneologtca da Casa Real Portugueza, por D. An- 
tonio Caetano de Sousa. 

(2) Alguns authores iizem em 12, outros dizem 13 de Fevereiro; como 
Cuiz Gomos no seu l.e Marquis de Pombal, mase erro. 



66 

dou a legalidade on arbitrariedade. diremos s6 que, em re- 

lacil j a cliamada craeldade, barbaridade e nao sei (^ue inais 

commettidas pelo grande ministrode D. Jos^, na execucao 

dos cunspiradores, nada ha que possa causar espauto, etn 

relacao ao atteutad > e aos graves ferimentos feitos em El-rei 

D. Jos6, que persanificava a vida e a gloria da nacao, que 

tambem sabia dirigir e eucainiuhar. ao lado do sen immor- 

tal ministro. 

Em todos os tempos ve-se, que, ao lado dos maiores cla- 

roes, la existe uma sombra, que quer dizer o quanto a so- 

ciedade aiuda precisa camiuhar para chegar a graude civi- 

lisacao. Os codigos do tempo, e os costumes aiuda permit- 

liam estas barbaras execucoes e o marquez de Ptmbal, 

apezar de reformador e procurar civilisar os seus compa- 

triotas, nao podia fazer tudo em um s6 dia. 

muito havia elle feito em acabar com os barbaros, 

Auhw de Fd, e se ainda houve um. em 21 de setembro de 

1761, toi para ferir de vez a instkuicao jesuitica e inquisi- 

torial, com as suas proprias armas, e justificar a proposicao 

evangelica: quem com ferro fere, com ferro morre. 

Para orovar que o marquez nao estava isolado com 

relacao aos chamados rigores e crueldades pennaes, basta 

que os senhores humanitarios, que tanto bradam contra o 

patibulo de Belem, olhem para a Franca, nao era o tempo 

de Richelieu, mas em o tempo de Luiz XV, em 1757, qua- 

renta e dous anuos depois da morte de.-se Rei, que dera um 

nome brilhaute ao seu seculo. 

E pois ali, em Franca, sobre o reinado desse Rei, que 

vivia, segundo os Sardauapalos, e inais dissolutamente do 

que seu avo Luiz XI\ , que ao lado de tantas fraquezas, ti- 

nha outras virtudes ; 6 ali para a praca^le Grr^ve, em Paris, 
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que chamamos a attenca > dos grandes censores de Porabal. 

Ali verao uin pobre desgracada chamado Damiens, que 

em tempo fora criado dos jesuitas, executado, sabem por 

que? Por que certo dia, quando o Rei Luiz XV sahia do 

sen palacio de Versailles, elle tentou^ontra a sua vida, fe- 

rindo-o mui levemeute com um punbal. 

Dizem que Ihe fi/.era apenas uma pequena arraubadura 

de alfiuete, eutretauto sabem o que Ihe acouteceu ? Foi logo 

preso, coiidemuado a tortura pelos borzeguins por bora e 

meia; depois, lancaram-lhe, como o Scevola romano, a mao 

regecida n'uma fogueira para queimal-a; depois, tortura- 

ram-lhe as carnes com furor; depois, derreteram-lhe chum- 

bo ardeute nas feridas a escorrer sangue: depois, foi esquar- 

tejado; mas como os proprios animaes recuaram de horror, 

e nao tiveram forcas para despedacar os membros daquelle 

miseravel, entao veio em soccorro o algoz com todo o san- 

gue frio, acompanhado de seus ajudantes cortar-lhe as 

pernas e os bracos com um grande facao, e depois de toda 

esta refinada barbaridade, foi lancado nmma fogueira !... 

Ora, eis o que se passou no paiz chamado o centro 

da luz, em frente de uma grande civilisacao, que tinha a 

frente os seus encyclopedistas, e tantos homens eminentes 

em todos os ramos dos conhecimentos humanos. 

Entretanto, o Sr. Voltaire, e outros humanitarios es- 

trangeiros e nacionaes, que tanto bradaram um anno de- 

pois contra Pombal, pelas execucoes dos Tavoras, nao bra- 

daram nem se horrorisaram com esta feita por Luiz XV, 

com circumstancias menos aggravantes. 

Entao, nao soube o Sr. Voltaire chamar a Franca um 
! 

paiz barbaro. 

Ha ainda out^o exemplo dado em Franca por este tempo; 

i 
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^ execucao do conde de Honn, que por ter roubado e as- 

sa^sinado am agiota, foi condemnado ao sapplieio na roda 

viva, em a praca de Gr^ve, em Paris. 

Estes exemplos bastam para nnstrar; que se a Fran- 

ca,cum tavavancada civilisacao praticava o mesmo ou peior, 

por cases rnenos graves ; porque se ha de olhor com tanta 

severidade para Portugal, que naquelle moment ) estava 

a erguer-se da barbaridade sanguinaria, em que o tinha 

envolvido a civilisacao fradesca, durante tantos seculoS ? 

Sejamos, pois, mais justos para com o grande Pombal. 

Se os codigos e os costumes do tempo assun perraittiam, 

porque censurar aquelle que agora ia reformar os mesmos 

codigos e 1impal-os dessa negra crueldade sanguinaria, 

que era a bebida,o licor refrigerante com que se reg'alavam 

os nobres e os clerigos ? 

Se os nobres e os clerigos, que estiveram por tantos se- 

culos senhores do governo e dos destines da nacao, tivessem 

procurado civilisar o povo, dando-lhes sublimes exemplos 

dos mais puros costumes ; se tivessem apagado a fogueira, 

quebrado o cadafalso, desfeito a tortura,espesinhado a igno- 

rancia com ainstruccao; desterrado o fanatismo pelas bellas 

e puras luzes da sa rasao, de certo que Pombal ja nao en- 

contraria estes instrumentos no caminho da sua adminis- 

tracao, e portanto: nem os Tavoras iriam ao cadafalso, nem 

Malagrida a fogueira,inventada pelo santo officio\.... 

Mas era necessario que a justica eterna, atravez da luz 

historica viesse reparar as injusticase asperos rigores contra 

o povo. Era necessario que o mesmo cadafalso, que at^ ali 

era levantado tao s6 contra os plebeus,servisse tambem para 

os nobres, para saberem se 6 bom te.r em face de uma civi- 
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lisacSo hamana e religiosa, aquelles instrumentos, que 

as proprias feras da Libia, nunca sonharam, nem viram em 

seus alougados desertos. 

Era necessario qae Pombal desse esse terrivel exem- 

plu, para mostrar que a justica deve ser igual, e que uma 

sociedade nao pode viver, quando se Ihe levantam mouta- 

nhas de privileguos, tao contrarios e iujustos a dignidade 

huraana. 

E' a justica eterna, repetimos, que yibrando atravez da 

historia universal exclamou: Qmm com ferro /ere, com ferro 

morre. 

Sao-os fructos da vossa civilisacao, 6 jesuitas ; agora 

colhei-os e saboreai-os, e depois ide pedir burailde perdao 

ao Deos das iufinitas espberas, que sempre tera um raio 

de misericordia para v6s, desgracados, que tendes feitj do 

genero hurnano um pastu para alimentar os vossos tigrinos 

instinctos e as vossas desordenadas paixoes. E' chegada a 

vossa bora, r^probos. 

Ahi tendes pela vossa frente o olhar fulminador do 

grande Pombal para vingar os reis,os principes, e os povos, 

que tendes destruido e fanatisado pelas vossas falsas e cor- 

ruptoras doutrinas. 

Agora, tremei, desg'racados, vos, que tendes feito tre- 

mer os proprios papas e reis ; — agora, ajoelhai, vos, que 

tendes feito ajoelhar a vossos pes os reis, imperadores e 

povos ; — agora, ajoelhae, regecidas e profanadores do 

Evangel ho ;— ajoelhae, e fazei o acto de contricgdo, porque 

e chegada a vossa ultima hora. 

Olhae, que 1^ vem o grande Pombal, com seu olhar de 

juiz, com um enorme depoimento debaixo do braco : 6 o 

sumraario de todos os vossos negros crimes de dous seculos. 
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Agora, cuidado, que elle nao trerae de vds, como tremeu 

Henrique IV. Agora, cuidado, que elle sabe como fostes 

julgados e censurados pelo papa Clemente VIII ; (I) agora, 

cuidado: que elle sabe como fostes batidos pelo euergico 

lateg > do sabio Pascal, e pela voz eloquente do sublime 

Hossuet ; cuidado, que elle sabe como fostes repellidos e 

expuls)S por Isabel de Inglaterra, e repellidos com indig- 

nacao por todo o clero fraucez, em 1682; cuidado, que elle 

sabe que fostes vds que despertastes o Edito de Nantes, no 

espirito de Maintenon e de Luiz XIV; cuidado, que elle sabe 

0 que fizestes na Hollanda de Mailricio de Nassau ; — elle 

sabe o que fizestes da Hespanha, da Italia, e da America do 

Sul, desde o Brazil atd o Paraguay. Elle sabe que sois os 

grandes perturbadores da paz em todos os Estados, em 

todas as farnilias, ern todas as assossiacoes, como tendes 

conspirado contra os reis, aconselhado a escravidao e o em- 

brutecimento dos povos, aos quaes tendes dominado em 

nome de Deus. Elle bem sabe o que fizeste de D. Sebastiao 

e como enterrastes o grande Portugal nos areaes de Alca- 

cer-kibir ; elle sabe como dominastes o inepto espirito do 

cardeal Henrique e fizestes entregar o reino a Filipppe II : 

elle sabe como interpreta.^tes o concilio de Trento, e donde 

vos vem a vossa forca, quando encontraes um rei como 

D. .Toao III, (pie vos chamava; qaeridos Benjamins ; elle 

1 sabe tudo.. .. 

Pois bem, agora sabei; que se um Sebastiao vos 

fez subir at6 ao throno, para dominal-o ; um outro Se- 

bastiao ; agora apparece, para vos fazer descer todas as es- 

(1) Clemente Y1II arguio os jesuitas de perturbarem a paz da igreja, 
e fiutros p.ipas reconheceram o mesmo ate Clemente XIV, que 
os fulminou com asperas consuras ate extinguil-os pelo breve de 31 de ju- 
Iho de 1778. 
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cadas do poder politico e lancar-vos ate no exilio e na fo- 

meira,por terdes attentado contra vida do Rei. e corrom 

pido o sen povo. 

Isto quer dizer que Pombal, tendo reconhecido que os 

jesuitas haviam sido conniventes no attentado contra a vida 

de El-rei D. Jose, em a noute de 3 de setembro de 1758, fez 

pnblicar o Advara de 19 de Janeiro de 1759, em que foram 

declaradoskimcte e proscriptos de Portugal e suas possessoes 

nas quatro partes do mundo, e pelo de 3 de setembro, do 

mesmo anno, considerados como rebeldes, traidores, adversa- 

rios e ag'gTessores contra o sagrada pessoa de Fd-rei D. Jos6 

e por taes motivos, dcclarados proscriptos e desnaturalisados. 

No Rio de Janeiro e outras capitanias do sal, coabe ao 

illustre Gomes Freire, conde de Bobadella,(i) a. piedosa mis- 

sao de mandal-os prender e expulsar para fora do Brazil k 24 

de Julbo de 1759, fazendo-se o mesmo com todo o segredo 

nas outras capitanias do norte, em o anno seguinte. 

Depois de 21 annos dos mais relevantes servicos diplo- 

maticos e politicos, foi o illustre ministro agraciado com o 

titulo de conde de Oeyras, em 6 de junho de 1759, e onze 

annos depois, em 17 de setembro de 1770, com o de marquez 

de Pombal. (2) 

N'esse mesmo anno apparecia o cometa de Halley guiado 

por Newton, que parecia annunciar a expulsao dos jesuitas 

para Civita-Vecchia, como um presente ao papa. 

0 papado ticou estupefacto em presenca d'uma tal ener- 

gia, e nao sabia o que fazer. 

Entretanto, Pombal. nao contente com o expulsao dos 

(1) Este illustre goveruador e parcnte do mui distincto major Jose , 
Mariano de Uba, em Minas Geraes. 

(2) Outros autores dizem a 13 de setembro. 
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jesuitas, ordena ao embaixador portuguez, em Roma, Fran- 

cisco d'Almada, sen primo, para obter do papa a extinccao 

da ordem. 

Nao nos sendo possivel entrar em minndencias sobre a 

correspondencia, que promoveu este assumpto entre a Corte 

de Roma e Portugal, liraitamo-nos a dizer,que reconliecendo 

Pombal que o papa nao tinha a necessaria forca para acabar 

com aquella perigosa ordem, procurou o pretexto d'uma 

descortezia commettida pelo nuncio apostolico, cardeal Ac- 

ciajouoli, por occasiao do casamento da princeza da Beira, 

D. Maria, lierdeira do throno, com sen tio D. Pedro em 6 de 

junho de 1760, por ter deixado de illuminar o seu palacio, 

quando todos os embaixadores das outras nacoes estrangei- 

ras, acidade de Lisboa e proviucias do reino o faziam com 

enthusiasmo, e julgando-se offendido por este acto, Pombal. 

depoisde convocar o conselho de estado, ordenou, em norae 

d'El-rei, a expulsao do nuncio apostolico dentro em quatro 

dias, 1 para fora de Portugal, rompendo com todas as 

communicacoes, tanto ecclesiasticas, como politicas e com- 

merciaes. 0 cardeal protestou, pedio espera, mas foi for- 

bado o abandonar as oracoes e passar para o outro lado do 

lejo, pois Pombal, nao era frei Gaspar, nem o cardeal da 

Motta. Os embaixadores estrangeiros ficaram aterrados e 

sorprebeudidos deste acto energico, que elles queriam qua- 

liticar de violencia ; mas temendo caliirem no desagrado 

de Pombal, chamaram-se ao silencio. 

Livre dos jesuitas, interrompidas as relacoes com a 

corte de Roma, Pombal ficou a vontade para operar todas 

(pOutros autjiores, en ire elles Coelho da Rocha, diz que foi em quatro 
horas; o mesmu diz o author ddi—Vadministration du Marquis de Pombal; 
porem nos vamos com o deseinbargador Sal^ado, na obra ia citada e com 
Luiz Goines. 
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as reformasjno ensino publico e descriminar bein os limites 

entre o poder civil e ecclesiastico. Darante dez aunos poude 

livremente operar todas as reformas cjnvenientes, afim de 

restituir ^ coroa toda a sua independencia, que ate ali es- 

tava a merce da supremacia romana. Neste mesmo anno 

deu-se imia outra questao internacional com a luglaterra, 

em consequencia de uns quatro navios fraacezes, qae sob o 

coinmaado do almirante M. de Clue, foram queimados nas 

costas de Lagos, no Algarve, pelo almirante Boscawen, em 

de 1759, que segundo o direito internacional, deviam ser 

respeitados. (1) 

Pombal fez uma energica reclamacao a Inglaterra, e a 

corte britannica enviou em 21 de Marco de 1760 (2) urn em- 

baixador extraordinario, Lord KinnouL afim de dar todas 

as satisfacoes ao Rei de Portugal 

A nota attribuida a Pombal, entao, conde de Oeyras, 6 

mui energica, e com quanto posta em duvida por alguns es- 

criptores, entretanto nos passamos a transcrever della al- 

guns treclios mais salientes, para satisfacao dos leitores, 

que apreciam o caracter energico e patriotico do immortal 

marquez de Pombal. (3) 

Era entao primeiro ministro da Inglaterra o giande Pitt. 

Eil-os : 

«Rogo a V. Ex. me nao faca lembrar das condescenden- 

cias que o nosso governo tern tido para com o seu: ellas 

tern sido taes, que eu nao sei, que algum outro as haja tido 

semelhantes. 

« E'justoque este ascendente acabe por uma vez, e 

(1) Com quanto este facto se desse antes, foinos 1'orQadosa apresental- 
o depois para nao interromper a questao dos jesuitas 

(2) Quadro Politico e Dip^omatico, ja citado. 
(3) Consultamos e exposemos a.^ n jssas duvidas a um escnptor jnuito 

distincto, e authoridade em assamptos liistoricos, e die e de opiniao que 
estanota e real e nao apocripha.—E' o Sr. Dr. Mello Moraes. 
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que Portugal faca ver a toda & Europa, que tem sacudido o 

jugo de uma dominacao estranha. 

« Portugal nao pode prorar isso melhor do quo obri- 

gando o vosso governo a dar-lhe uma satisfacao, que por 

nenhum direito the deveis negar. 

u A Franca considerar-nos-hia como urn Estado impo- 

tente, se nao podessemos ohter uma satisfacao da oifensa 

que nos fisestes, vindo queimar nas agmas d )S nossos portos, 

navios, que ali deviam ter toda a seguranca. 

« V6b nao fasieis figura alguma na Europa, quando n6s 

eramos uma das primeiras potencias. 

Vos occupaveis apenas com vossa ilha urn ponto imper- 

ceptivel na carta geographica, quando n6s arvoravamos o 

estandarte das cinco quinas pelos vastos dominios, nas qua- 

tro partes do mundo. 

V6s ereis do numero d'aquellas potencias, que nao pode- 

riam sahirda segunda ordem,e se vos eleva?tes ^ priineira,foi 

pelos meios que vos fornecemos. Esta impotencia material 

vos impossibilitavade estender vosso dominio,al6m da vossa 

ilha, porque para fazer conquistas vos era necessario uma 

Armada, e para ter uma grande Armada 6 preciso poder 

pag'ar-lhe, e vos nao tinheis o numerario necessarioi 

para fasel-o. Os que tem calculado sobre vossos recursos 

tinanceiros, antes da grande revolucao da Europa, devem 

saber que nao tinheis com que pagar seis regimentos de 

infanteria. 

« Nem o mar, que se p6de reputar vosso prirneiro ele- 

mento, vos olferecia entao maiores ; mal podieis equipar 

vinte pequenos navios de guerra. 

Ha cincoenta annos a esta parte, teudes tirado de Por- 
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tug'ai, mil quinhentos milhoes, somma enorrae de que nao ha 

exemplo na historia universal, que uma nacao tenha enri- 

quecido assim a uma outra. 0 modo porque tendesobtido es- 

tes thesouros, vos sao ainda mais favoravel que os mesmos 

thesouros: Foi por meio das artes que a Ingdaterra se tern 

tornado senhora das nossas minas, e nos despoja todos os 

annos, reg'ularmente do sen producto. 

« Algmns mezes depois que a frota do Brazil chega, ja 

de ia nao ha uma. so moeda de ouro em Portugal, porque 

passa logo quasi todo & Ingdaterra, augmentando conti- 

nuadamente a sua riqueza numeraria, e a prova esta que a 

maior parte de sens pagamentos do Banco se fazem com o 

nosso ouro. 

« Por uma estupidez tambem de que nao ha exemplo 

na historia universal do mundo economico, nos vos permit- 

timos vestir-nos e fornecer-nos todos os objectos de luxo, 

que nao 6 pouco consideravel; e assim damos emprego a 

quinhentos mil subditos deEl-Rei Jorge,populacao que vive 

a nossa custa na capital da Inglaterra. 

« Sao vossos campos que nos nutrern ; substituistes 

nossos lavradores pelos vossos : outr'ora nds vos forneciamos 

cereaes, hoje sois vos quern nos forneceis. A razao 6 que 

porque vos tendes continuado a rotear vossas terras, em 

quanto nos ternos deixado hear as nossas em baldio. 

(c Comtudo se nos vos temos elevado a essa grande pros- 

peridade, da nossa parte est4 o fazer-vos cahir no nada 
d'onde vos tiraraos. 

N6s podemos mais facilmente passar sera vos do que vos 

passar sem n6s; uma s6 Lei basta para derrubar on enfra- 

quecer consideravelmente o vosso imperio. E' prohibir sob 

pena de morte, a sahida do nosso ouro para a Inglaterra, e 

elle nao sahira. j 



Bern sei que nos podeis responder, que apezar d'essa 

prohibicao,elle sahir&, como tem sahido,porqne os vossos na- 

vios tem o privilegio de nao serera revistados na s^ia sabida; 

mas nao vos enganeis com isso : eu fiz esquartejar o dnque 

de Aveiro, porque attentara contra a vida do Rei, pois po- 

derei mais facilmente mandar enforcar a urn dos vossos 

capitaes por ter roubado a effigie d'El-rei, contra a lei. 

« Ha tempos na raonarcbia, era que um so homein pode 

muito. 

« V6s sabeis que Cromwell, em qualidade de protector 

da Republica Ingleza, fez justicar o irmao do embaixador 

de Portugal, Pantaleao de S^, pois eu sem ser Cromwell, 

sinto-me com forcas para imitar o seu exemplo,na qualidade 

de ministro protector de Portugal. » 

Depois d'algumas consideracoes sobre o estado economico 

da Inglaterra, mostrando que ella nada seria,sein Portugal, 

termina o energico ministro desta maneira, sua nota diplo- 

matica. 

c(A satisfacao que vos pediraos 6 conforme ao direito 

das gentes. Acontece todos os dias que os ofbciaes de mar 

e terra fazera por excesso de zelo ou por inconsideracao, 

cousas que nao deviam fazer. 

Ao governo compete justifical-as e dar a devida satis- 

facao aos Estados que elles tiverem offendido. E, preciso 

nao suppor que esta satisfacao o torne despresivel, pelo 

contrario faz-se sempre melhor opiniao de uraa nacao que 

se promptifica a fazer tudo que e justo. 

aE' da boa opiniao que despendeu sempre opoder e a for- 

ca das Nacoes.—Conde de Oyeiras.)) 

Apezar de ja nao ser ministro dos estrangeiros neste 
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tempo, e de nmitas outras consideracoes, que se costumam 

fazer, n6.s, como dissemos, inserimos aqni parte desta 

nota diplomatica, porqae se nao 6 de Pornbal, elle era ca- 

paz de a escrever ainda mais energdca, e por que ella res- 

pira urn nao sei que de grande e euergdco, que se harmouisa 

com o caracter e espirito daquelle illustre ministro. 

X 

Temos chegado ao firn do primeiro decennio administra- 

tive do grande Pombal,e elle so bastava para immortalisal- 

o, se o Eterno Ihe nao houvesse dado mais alongada vida, 

para continuar as suas beneficas reformas, afim de reerguer 

sua patria & altura das primeiras nacdes civilisadas. 

Agora, passaremos a apontar os principaes factos, que 

assignalam a sua brilhante administracao, neste segundo 

decennio, sentindo nao podermos desenvolvel-os, e apre- 

cila-os como merecem, porque, entao, teriamos de ultra- 

passar os horisontes de um opusculo, e apresentar um livro; 

o que nao nos 6 permittido agora. 

Neste anno de 1760, consta que fora fundada em Minas, 

no Rio das Mortes, uma associacao litteraria, intiulada : 

Arcadia do Rio das Mortes pelos illustres Jose Basilio da 

Gama e Alvarenga, k seraelhanca da que havia sido fun- 

dada tres annos antes em Portugal, em 1757, por Diniz, Ne- 

grao e Theotonio de Carvalho, contemporaneos de Philinto 

Elysio, segmindo-se depois a segunda Arcadia, em que bri- 

Iharam os dous rivaes poetas: Bocage e padre Jose Agos- 

tinbo de Macedo. 

No segmndo periodo da sua administracao, que vae de 

1760 a 1770,teve Pornbal de lutar com grandes difficuldades 

e perturbacoes no meio das suas mais liberrimas e gran- 

diosas reformas. 
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A InqaisiQdo estava sabjiigfada, a nobresa orgulliosa 

decapitada ; o jesuitismo expalso ; osnnotias d ) Porto abafa- 

dos ; a Inglaterra mais cortez e respeitosa ;—-uma nova ci- 

dade brilhava sobre as rninas da antiga Lisboa, o com- 

mercio e as artes, coraecaram a toinar nova direccao e flo- 

rescencia em Portugal e no Brasil : mas os inimigos la fo- 

ra, tramavam n )VO'? golpes contra o grande ministro, e 

tud > parecia oaspirar para arredal-) das suas gigantescas 

emprezas. Era tudo em vao, porque Pombal nao era um 

ministro vulgar, era um genio, e o genio domina, e por isso 

aonde existem trevas, elle traz a luz ; onde esvoaca a anar- 

chia, elle traz a ordem : por onde se arrasta a pallida mi- 

seria, elle traz a brilhante cornocopia da abundancia. 

Neste periodo conhece-se que o raio da liberdade vae 

gradualmente augmentando a proporcac) que a nacao se 

desenvolve. 

A instruccao primaria e secundaria, occupa seriamente 

o seu grande espirito, e d'ahi vein o apparecimeuto de al- 

gumas escolas de instruccao primaria e secundaria, depois 

de libertar o ensino dos jesuitas, e proscrever o seu metho- 

do, estabeleceu em differentes cidades do Reino, escolas de 

latim, de grego e hebraico sob a inspeccao de um director 

geral de instruccao. Depois de dar escholas ao povo, tratou 

de dal-as aos njbres e para isso fundou o Collegio dos nobres, 

para que ali aprendessem e se instruissem com um grao 

de instruccao apropriada a sua classe. 

Neste mesmo anno, de 1761, fez baixar dons decretos 

que muito honram e imm^rtalisam a administracao deste 

ministro, collocando-o na altura dos sublimes huraanita- 

rios : sao os decretos sobre a egualdade dos indianos na 

Asia, gosando dos mesmos direitos, que os subditos por- 
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tuguezes nascidos em Portugal, e a liberdade de todos oj? 

escravos, que pisassem o solo portugjaez e dos que se acha- 

achavam no Algarve ; bem como os prejuizos contra os 

mulatos e mais homens de cor. (1) 

Passando a esphera financeira, tracta de crear um con- 

sellio da fazenda, onde eram centralisados no tliesouro pu- 

blico o recebimento de todos os impostos e o pagamento de 

todas as despezas, que ate all estavam em completo calios. 

No meio desta^ sabias reformas, apparece o celebre tra- 

ctado de Pacto de Familia, celebrado em Versailles, em 15 7 i 

de agosto de 1751 entre a Franca e a Hespanha, e com 

quanto neste tractado fosse excluido Portugal, nao o fora 

da convencao de Paris, em cujo artigo 6' faz entrar Portu- 

gal nesta allianca contra a Inglaterra, e nao o consegmin- 

do, enviou-lhe um exercito de 60 mil homens invadindo a 

provincia de Traz-os-Montes,—e tomando algumas cidades? 

como; Miranda, Cliaves, Braganca, Moncorvo, e parte da 

provincia do Douro. 

Pombal, apezar das criticas circumstancias em que se 

achava a nacao, depois do terremoto e conspiracao dos Ta- 

voras, nao desanimou, porque sen alto e fecundo espi" 

rito, uao Ihe permittia esses esmorecimentos, a que estao 

subjectos os maiores genios, e ligando-se com a Inglaterra, 

mandou logo vir o celebre general conde de Lippe para 

comrnandar o exercito portuguez, que foi immediatamente 

disciplinar e pol-o em estado de oppor-se ao inimigo. 

Chegado o conde Lippe, com tal tactica se houve contra 

o exercito estrangeiro, que em poucos mezes causou-lhe^ 

grandes derrotas e perdas, e occurrendo outras circumstan- 

cias no estado politico da Europa e da America, a Franca e 

Hespanha tiveram de fazer a paz, que definitivamente se 

M) Vid. o Alvara do 16 de Janeiro de 1773 em a nota..,. 
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conclnio pelo tratado de Foutainebleau, era 10 de fevereiro 

em 17(53, e publicado era Lisboa era 25 de raarco do inesrao 

anno. 

Portugal obteve a ma paz rauito honrosa, por qne 

Ihe f >ram restituidas todas as pracas tomadas pelo inimigo 

e a liberdade de todos os prisioneiros, qne durante a guerra 

cahirara era sen poder. 

Fraqnanto na Enropa davarn-se estas occnrrehcias da 

gnerra entre Portugal e as duas citadas nacoes, na America 

den-se a invasa) e toinada da colonia do Sacramento pelo 

governader hespanhol de Bnenos-Ayres D. Pedro Cevallos, 

em 29 de ontnbro, dando logar a qne o conde de Bobadella 

morresse de pesar ao saber deste tristissimo desastre. 

Pombal, logo qne sonbe desta fraqueza militar da parte 

do governador Vicente' da Silva, mandon-o bnscar para o 

Limoeiro, onde acabon sens indignos dias ; o coronel Tho- 

raaz Lniz Ozorio, foi condemnado a forca, e os ontros odi- 

ciaes, jnlgados cnmplices na entrega desta praca portn- 

gneza, tiverara por castigo,—o degredo de Castro Marira e o 

negro desterro d'Africa e de Angola. 

Realisada a paz entre Portugal e as dnas nacoes Franca 

e Hespanha,Pombal continnon as suas reforraas e assigraa- 

lon a sna adrainistracao por leis sabias. 0 exercito e ama- 

rinha perfeitainente organisados pelo conde de Lippe,que se 

retiron para a Alleraanha, em setembro de 1764, ficaram 

era estado de affrontar qualqner aggressao com vantagem. 

No intuito de desenvolver o coraraercio ea navegacao, 

fez baixar nm decreto pelo qnal os navios, qne at6 ali nao 

podiara sahir para a Madeira, Acores, e America, sera ha- 

ver urn nnmero de 80 a 100, d'ali em diante, podiam levan- 

tar ancora qnando rnnito bera Hies parecesse. 
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Pelos lias deste anno, Pombal, que parecia inacessivel 

molestias, foi accotntnettido de um ataqne apopletico, 

que pozem perig-v) sens dias; entrataiito a sna hercnlea con- 

stituicao resistio, e/i'ahi em diante, prosegmindo a desenvol- 

ver a sna aetividade, fez pnblicar regalarnentos sobre os 

cereaes, mandon snppliciar o capitao francez Graverou, por 

ter roubado o soldo dos soldados e falsificado os livros do 

regimento, concedendo gracas e dando patentes, em nome 

do Rei-.repeliio as prefcencoes dos inglezes, qne ambeciona- 

vamgosarde certas regalias, qne nao gosavam nalnglaterra, 

pelo que foi mnito applaudido pelo dnqne de Cboisenl, em 

Franca ; fez pnblicar salutares leis sobre os peqnenos mor- 

gados e legados : abolio o direito consue^diomm, qne era 

urn direito em virtude do qnal os filhos succediam aos em- 

pregos publicos dos paes. 

Este direito, que teve sna origem n'nm aviso de Alvaro 

Vellasco, foi aceito sem criterio por algnns jnrisconsultos, 

dando-lhe o caracter de um direito justo, quando era in- 

justo. Mas Pombal, conhecendo o absurdo deste estupido 

direito, abolio-o logo por outro, qne e o verdadeiro: dar os 

empregos—aos que forem mais aptos e dignos pelos sens mere- 

cimentos.. 

Eis, a grande idea, qne hoje brilha nas constituicoes e 

codigos modernissimos, acatado pelo grande estadista e 

reformador portuguez. 

A iegislacao civil ia passar por uraa grande transfor- 

macao, imprimmdo-lbe o espirito de nacionalidade, como 

diz o illustre cathedratico da universidade de Coimbra, 

Coelho da Rocha, que o animava em todas as suas reformas, 

neste sentido, fez, pela lei de 18 de agosto de 1769, ares- 

tituir As leis patrias a dignidade e consideracao. que at6 ahi 

11 
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Ihe tinham negado, uns, pela supersticiosa veneracao, que 

[irofessavam ao Direito Romano e Canonico, outros, pela 

commodidade de recorrer as opinioes e arestos.» 

D'alii em diante o Direito Romano continuou a ser su- 

bsidiario ;—mas tao so no que se achava em harmonia com 

o ((Direito Natural, com o espiritodas leis patrias, e com o 

governo e circumstancias da nacao));—o canonico, esse foi re- 

mettido para os tribnnaes ecclesiasticos e materias espiri- 

tuaes.» 

As glossas, opinioes dos doutores e arestos, foram desti- 

tuidos de toda a antoridade extrinseca ; e nos negocios po- 

liticos, economicos, mercantis e maritimos, mmdavam-se 

seguir, como subsidiarias, as leis das names civilisadas da 

Enropa.n (1) 

Eis, coma Pombal operava a sua revolucao legislativa, 

arrancando-a do cahos em que se acbava, pelo predominio 

do direito ecclesiastico sobre o civil. 

D'aqui em diante, o poder, privilegios e jurisiiccoes da 

cleresia, foram limitados e restrictos k espliera puramente 

espiritual; o sen poder e immunidades ficaram a depender 

da alcada real. ((D'ahi em diante prohibiu-se a instituicao 

da alma por herdeira, restringiu-se a antiga liberdade 

de—testar em legados pios, capellas e suffragios pelos defun- 

t »s,—o que dirainuio sensivelmente a influencia e poder do 

clero.)) (2) 

Pela subida de Clemente XIV ao throno Pontiticio, em 

1769, restabeleceram-se as relacoes, que haviam sido inter- 

rompidasem 1760, como ja ftzemos ver. e ((de.sde entao, diz 

(U Goelho dii R jcha. Hist, do Cov. e Legist, de Portugal. 
(2) Luiz Gxnes. Le Marquis de Pombal e Ooeiho da Rocha—//is/. 

da. Lepisl. rm Portugal. 
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Coelho da Rocha, o papado nao se atreveu mais a exorbitar 

do sen poder., puramehte ecclesiastico.)) 

Neste segundo periodo, fez Poinbal assigaalar a sua ad- 

ministracao com mais urna lei. que muito honra os sens sen- 

timentos humauitarios e relig'iosos: 6 a lei que fez ab)lir a 

distinccao eutre os antigos e novos christaos, eatre judeus 

e europeus. Comquanto esta lei tivesse sido publicada 

em tempo de D. Manoel e D. Joao III, todavia, suppoe-se, 

que durante a guerra da successao, afossem os jesuitas, que 

obtivessem do papa Xisto V um breve, o qual excluia d'alii 

emdiante todos os beneficios da universidade ; exclusa > que, 

algum temp) depois, esteudera-se a todas as dignidades, e 

cargo.< publicos (1 

Estes chrisldos aovos, que desde os reinados de D. Ma- 

noel, D. Joao III, e Felippe II (2) eram as victimas predi- 

lectas do Santo officio, so encontrarara verdadeira justica e 

proteccao, no reinado de D. Jose I, sob a administracao de 

Pombal ; e tal era a sua humanidade para com esta pobre 

raca, que chegaram a dizer, os inimigos jesuitas de casaca, e 

de sotaina (la fdra), que Pombal era de raca judaica, e por 

isso protegia taut) os judeus ; e certo dia, cahindo-lhe 

nas maos, um desses, que o apregoava como judeu, em lo- 

gar de o maudar para o Liraoeiro, mandou-o emb)ra, dizen- 

do-lhe: vd com Deus, e continue a dizer que eu sou judeu.» 

0 pobre diabo retirou-se a tremer com esta licao moral, e, 

d'ahi em diante, dizia que Pombal era um verdadeiro filho 

de Deus, e mais religioso do que aquelles que andavam de 

rosario na mao e a bater nos peitos dentro das igrejas. 

1) Felippe II, em IG01 concedeu aos Christaos Xovos a liberdade du 
sahirem para fora do reino por um milhao e duzentos mil cruzados. 

(2)Coelho da Rocha. Hist, do Gov. e da Legislacdo de Portugal, e Mello 
Frcire. Hist, Jurid. .§ 107. 
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ITahi era diante, Pombal, era, para este sujeito, urn heroe, 

e uin verdadeiro sancto, que devia ir para o altar qae occu- 

pava, o celebre Jgnacio de Loyola. 

Para tranquillidade das familia.s, fez Pombal abolir todas 

as devassas e averigraacoes, que at^ ali se faziara era relacao 

ao concubinato, uso barbaro, e jesuitico, qae espalhava o 

terror e desassocego por tod a a parte 

Emqaanto, ha mais de ura seculo, Pombal assim pro- 

cedia, 1^ na velha Europa, ve-se aqui no Brasil, o Sr. bispo 

Lacerda audar por Angra. Paraty e outros logares a pregar 

do pulpito contra o concubinato, e a instigar com suas pa- 

lavras os denunciantes, e chegando apontar, dentro da pro- 

pria igreja, as .pessoas, que, segundo as denuncias de cartas 

anonymas, eram designadas como taes 1... 

As suas predicas s6 produziram perturbacoes e loucuras 

a uns ; riso e lastiraa a outros. E' pena que S. Ex. nao 

tenha nascido no tempo de Loyola e Torquemada para dar 

largo pasto ao sen genio inquisitorial; mas ainda pode ter 

esperancas: 6 quando resuscitar la pelo vallede Josaphat, ao 

p6 do poetico Cedron. 

Estamos no fim do segundo periodo da administracao do 

illustre ministro ; estamos em fins de 1770, em que elle re- 

cebe, em recompensa de seus servicos, o titulo de raarquez 

de l^ombal, para si eseus descendentes 

Esta recompensa real do muito saudoso e sempre lem- 

brado Rei, D. Jos^ I, foi, concedida, ao seu immortal minis- 

tro, em 17 de setembro de 1770. (1) 

Por este tempo, isto 6, em junho do mesmo anno, diri- 

gio a imperatriz Maria Thereza 4 senhora do marquez de 

(lj Alguns autores diKem a 13 e outros a 27 de setembro. Nao pude 
averiguar qual e a verdadeira data, por isso apresento a duvida- 
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Pombal, que aiuda era coudessa de Oeyras, uma carta muito 

honrosa. tanto para ella, como paraseu marido, pedindo-lhe 

para que ella e Pombal representassem a sua pe-^soa, como 

madrinba de baptismo do fiiho on filha do embaixador aus- 

triac >, que se acbava em Lisboa, donde se infere o grau de 

amisade e consideracao, que aquella virtuosa soberaaa li- 

gava a condessa de Oyeiras e a seu marido. 

Eil-a ; 

Schonbrum, 16 de junhode 1770. 

(cMinha querida coudessa de Oeyras.—Para dar-vos uma 

prova maior da consideracao em que tenbo o cavalhei- 

ro—Lebzelten, nosso enviado na corte de S. Mage^tade fi- 

delissima, prestei-me com a melhor voutade a ser madrinba 

de baptismo da creanca, que sua esposa brevemente ter^t. 

Conbeco muito bem os vossos autigos sentimeutos e do con- 

de de Oeyras a men respeito, para que duvide um s6 mo- 

mento de que haveis de aceitar com prazer esta commissao > 

e, pelo que me toca, nao posso deposital-a em melhores maos 

do que nas duas pessoos por quern conservo uma estiraa par- 

ticular.» 

aPor tanto muito me apraz que v6s e o vosso marido me 

representem nessa occasiao. Se for menina, ponde-lhe o 

nome de Maria Thereza, e se for menino o de Francisco Jcse. 

Em retribuicao asseguro-vos que n^o diminuiraera mim o 

desejo de provar e n todas as occasioe^ o men antigo e con- 

stante amor para comvosco. 

((Conbecestes bem, como vosso esposo, o joven monarcba, 

mas nao a rainba mae. Portanto mando-vos, com o joven 

monarcba, a velba mama, que nao conservando sua vivaci- 

dade e actividade, s6 conserva a sua ternura para com os 

sens parentes e velhos amigos. A estima em que sempre 
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tive vosso marido s6 acabar^ com meus tristes dias, bem 

como aquelles em ([ue sempre tive as vossas virtudes e me- 

recimentos e as da farailia Daun, a quern devo a conserva- 

cao da monarchia. Crede-me sempre—Vossa muito adecta 

—Maria Thereza. I 

XI 

Passando ao terceiro periodo da administracao de Pom- 

hal, que vai de 1770 a 1777, diremos, que neste curto 

pras > de sete annos, a inte ligencia de Pombal, a pezar de 

nesta epocha estar com os sens setenta e um aimos, parecia 

inais lucida e vigorosa, sem dimiimir a sna gigantesca acti- 

vidade. Aqni sobre as muitas retormas operadas,sObresahem: 

a reforma da universidade de Coimbra, em setembro de 

1772, que a elevou acima das mais acreditadas da Eu- 

ropa, e que. seguudo o dizer do sabio Cuvier, foi 

muito al6m dos progressos do sen seculo ; reforma na admi- 

nistracao das Indias, e abolica > da llelaca > de Goa ; refor na 

na administracao das financas e das ordens militares ; esta- •> «» ' 

beleceu a preferencia entre diversos credores e prohibio as 

execucoes contra os deved jres verdadeirafnente insolnveis ; 

com que libert )U muitos desgracados.que se achavam presos 

ha muitos annos, por nSLo poderem pagar as muitas; (2) res- 

tringin a poder despotico e illimitado dos paes sobre o casa- 

mento dos tilhos, fazendo baixar u na lei, em a qual os filhos 

tinham o direito de apellar c intra a recusa dos paes, sem 

fiindamento aceitavel ; (3) fundou um novo liospital para os 

(1) Estrt cartu vein na cbra: Memorias do Tombnl \)or 5o\\n Smitli 
secret privado ein Lundres do duque de Suldanha, entao marquez do 
mesmo tilulo 

(2) Lei de ^0 de junho de 1774. 
Lei de 25 de Novembro del 75. 
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desvalidos pobres, no editicio, que havia sido residencia dos 

jesuitas ; fez erguer am grande monumento no terreiro d-;> 

paco, isto e, a estataa de El-rei D. J.)s6, da qnal se encai- 

regou o brigadeiro Bai'tholomen da Costa, q>ie .1 fnndiia tm 

oito minutos, sendo o modelo da Estataa feito poi Joaqaitn 1 
Macliado. (1 

No meio destes festejos, Pombal ia sendo assassinado 

por uin estrangedro Pele, mas tendo sido dennnciado, pa- 

go u com a vida a tentativa. 

No meio destas grandiosas re tor mas, Pombal teve a sa- 

tisfacao de ver, em 21 de j ulbo de 1773,a bnlla de Ciemente 

XIV,(2) pela ([iial extinguia dj orbe catholico, a seita mal- 

dita, intitalada : Companhia de Jesus 1... 

Eram coroados os sens herculeos esforcos, custando a 

vida ao papa, que assim aproave extingair tao funesta 

seita. 

No penuitim) anno de sua brilhantissima admiuistra- 

cao, Pombal ia travar uma grande luta com a Hespanha, 

pela falta de cumprimeuto ao tratado de 10 de fevereiro de 

1763, assignado em Fontainebleau, em que, pelos arts. 21 e 

24, a Hespanha se obrigara a restituir a Portugal, a colo- 

nia do Sac.rameato, e outros fortes por elles tornados no Rio 

Grande do Sul; e, uao chegando a um accordo, apezar da 

proposta do cong'resso de Paris, em 1776, por intennedio da 

Franca e da Inglaterra, quo ti ilia a vivo intere-se ua paz 

en i re as dnas nacoes ; apesar de algmmas concessues da 

-parte do marqnez de Pombal, nao foi possivel chegar a um 

acoido, porque o marquez de Grimaldi, ministro dos neo'0^ 

(1) Fui inaugurada em (5 de j.uiho de 1775. d >egiuda de muitos tV-sL > 

sal'^do Ittuigei'"!8- 0ctf"n,Hnd" mi'is (le •«» =' 'W '"11 peaaoas do Poltul 

(-) Outros dizeni de d de julho.Vid. a not. C 

v 
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eios estrangeiros de Hespauha, exigia que Portugal entre- 

gas.se primeiro alguns fortes, tornados aos hespanhoes, e 

Pombal, achando affroatosa aquella exigeucia, repellio-a 

com allivez, apezar da luglaterra Hie haver aconselhado 

o coutrario, e preparou-se para entrar s6 ua grande lata 

contra a poderosa Hespauha, porque a Ingraterra esta- 

va preoccupada com a< suas colouias americanas, que ueste 

mesmo anno, tinha pela frente o vulto imponente de Was- 

hington, com seu exercit > em Boston, e o congresso de Phi- 

ladelphia, a proclamar a indepeudencia dos treze Estados- 

Unidos da America : emquanto Franklin partia para a Eu- 

ropa a solicitar a allianca da Franca, que afinal. conse- 

guio, em 1778. 

Entretanto, a Hespanha,querendo aproveiiar este ensejo, 

envia para America uma esquadra de cento e vinte velas, 

sob o commando de D. Pedro Cevallos, que veio a tomar 

Santa Catharina,em 27 de fevereiro de 1777,a qual foi r'esti- 

tuida a Portugal, pelo tratado assignado no Prado em 1778, 

como ratificacao do que fora realisado preliminarmente em 

S. Ildefonso, em o 1° de outubro do anno anterior, em que a 

senhora D. Maria I entregava a colonia do Sacramento aos 

hespanhoes, que tant» custara a sustentar ao marquez de 

Pombal. 

Nao pdde, pois, o marquez levar por diant^, o seu pro- 

jecto de sustentar a guerra na America contra a Hespauha, 

por que dos repetidos ataques, que accomettiam a El-rei 

I). Jose, veio afinal o ultimo, que o arrebatou da esphera 

dos vivos para a sombria morada dos mortos, a 24 (1) de fe- 

vereiro de 1777, pela uma hora da madrugada. 

(1 Luiz Gonus diz, na ja citada obra, a pag. o2 que foi a 20 : e o seu 
traductoi*. o Sr. Dr Alexandre Foutes, tambem coinmette u inesnio erru a 
pag. US. E' natural... 
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Estava tiuda a missao do graiule Pombal. Com a 

morte d'El-rei, de quoin fora amig'o, e o sen maior confi- 

deute, durante o espaco de vinte e sete annos, elle tinha 

de desapparecer e de abandonar a adininistracao politica 

por que aRainha D. Maria I, era, alern de beata, mni fana- 

tica, e portanto, nao podia ver a sen lad > um ministro, qne 

tinha a coragem de expnlsar os jesuitas, extingnir-lhes a 

ordem efa/er tremer o proprio papa. 

Cornprehoudendo, pois, a sua sitnacao, e lembrando-se 

das inonstruosas palavras do cardeal da Cunha, quando na 

manha do dia 24 (I), fora ao Paco, saber da saude do Rei, e 

Ihe dissera com ironia satanica: 

((Nada mais tendes que fazer aqui; (alludindo a morte 

de El-rei) : vossas fuuccoes tenninarain.o Pombal, fitando 

aqnelle ingrato, com o sen olhar de agnia, laacon-lhe toda a 

altivez do sen despreso. Este cardeal devia-lhe tudo, devia- 

Ihe at6 o proprio barrete!... 

Pas^ados oito dias, a qnatro de Marco do referido anno, 

pelas duas horas da tarde, Pombal, recebia das maos do mi" 

nistro Martin ho de Mello e Castro, depois de lido", o decreto 

em que a rain ha Ihe coucedia a sua demissao de ministro, e 

seguindo para a sua quiuta de Pombal, ali fora esperar to- 

das as negras tempestade>!, que apbs a morte de D. Jos6, 

se Ihe deseucandearam sobre a sua uobre cabeca de 78 an- 

nos, queentao coiuava nesta 6pocha. (2) 

XII 

Agora acornpauhemos o immortal ministro de D. Jos6 

(1) Desde 12 de novembro de 1776, que a raiuha D. Maria\ assumira a 
regencia do Keino, em consequencia do ataque que El-rei teve no dia 10 
ao saber da morte to cardeal patriareha de Lisboa, Francisco deSaldanha 
00 Sr. Dr. Pnreira da Silva disse na confei encia da Gloria em 21 de Agosto 
que foi D. Maria 1. E' engano de S. Ex., mas nao admira... (Vid. not D. 

(2) Vid. Innocencio da Silva— Luiz Gomes diz que foi a It de Mar- 
go de 1777. 

12 
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para o sea retiro (]e Pombal e assistamo-lhe aos sens ultimos 

^aonientos. 

Emquanto Pombal ameatava em sea exilio. a morte de 

D Jos^, e refleetia sobre o fiiii qae veria a ter esse bello 

Portug'al, que elle taat > ainava e desejava apreseatal-o ao 

mimdo coino a primeira aacao, a reaecao ia subiado de dia 

para dia, a ponto dos/jesuitas terein a audacia de se apre- 

seatar de aovo em Portug'al, trajando o babito da sua 

ordem !...» fl) 

Km presenca desta oa>ad5a imprevista, tbi precise qaeo 

conde de Florida Blance. miaistro de Hespanha, enviasse 

nrna n )ta diplomatica ao governo portn.guez.por intermedia 

do sen embaixador em Lisbon, o marqnez de Almadovar, fa- 

zendo-lhe sentir as conseqnencias, qne se podiam dar dos 

actos irregalares,pratica:los a favor da reaccao jesuitica. 

x\p6s os jesnitas, vieram depois os fidalg'os despeita- 

dos ; vieram—as rehabilitacoes dos parentes do marqnez de 

Alorna ; vieram os pamphletos dos miseraveis ; rebentaram 

lodes os odios ate ali snpitados pela varade ferro de Pombal, 

qne era necessaria para c >11 In/dr aqnelle pov > fradesco h 

verdaleira Promissao ;—viera n, end n, todas as vingan- 

cas nusqninhas; ea propria rainha, chainada, a—piedosa, es- 

qnecendo-se d(; qne ferir Pombal, era ferir a memoria de 

sen angnsto pae e Rei 1). .1 )se, consenrio, para vergonha do 

sen reinad >, qn 1 aqn-lla gloria da sna patria, aqnelle be- 

roe, qne tinha feito ergner sna nacao ao nivel das nacoes 

mais civilisadas da Enropa, fosse ag jra passar por baixo 

de nin processo miseravel, e de mn interrogat jrio hnmi- 

Ihante, qne devia confnndir os interrogailores, ])ois aqnelle 

iiiterrogado,ora o pae e salvad )r de sna Patria. 

(1) ViJ. Luiz Gomos—/.c Mnrquisd'' 
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Este long-o interrogatorio, apressou a morte daqnelle 

granda.h,omein, cuja constituicao Ihe promettia ainda nraa 

bem prolongada vida, k semelhanca de Platao, Newton e 

Hainboldt. Depois de martyrisado pelos sens inimigos, a 

Rainha D.Maria,bem, em sea ignoaiiaioso decreto 

de 16 de ag )Sto de 1781, declarar que, segnndo o pensar dos 

juizes, Potnbal aera criminoso e dig no de um castigo exem- 

plary) ((Entretanto, em attencao a avancada idade do c?^- 

pado, e as suas graves enfermidades, entendemos dever pou- 

par-lfie os soffrimentos do castigo que merece.» Consultando 

antes a nossa clemencia do que a nossa justiga, dobraino-nos 

as supplicas do referido marquez, etc  

aPerdoamos-lhe todas as penas afflictivas, ordenand )-lhe 

de conservar-se, a vinte leguas de distancia desta corte, ate 

nova ordem nossa... .» 

Este decreto foi assignado no Palacio de Queluz, em 16 

de agosto de 1781, pela senhora D. Maria I, que para sen 

castigo ficou louca, e veio morrer aqui, no Rio de Janeiro, 

em 20 de marco de 181.6, tendo fugndo de Portugal com sen 

filho D. Joao VI. pelas aguias de Napoleao que, nao encon- 

trando mais a sombra do marquez de Porabal, pois at6 o sen 

retrato jk nao' existia, pjrque havia sido tirado, em uma 

noite do mez de abril de 1777, tiveram a ousadia de entrar 

em Portugal ; mas 14 estava sen neto no conlbate do Bus- 

saco para derrotar Massena. 

A publicacao daquelle decreto, inspirado pelo negro fa- 

natismo da reaccao e pela clemencia de uma rainha, que 

possuia grandes virtudes domesticas, mas incapaz,pela edu- 

cacao fradesca, de reinar sobre um paiz livre ; foi a sen ten- 

ca de morte lavrada contra o maior estadista, que tern appa- 

recido em Portugal. 
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Nove mezesdepois, sen vasto espirito desprendia-sedo sen 

grande coraca > e voava k regiao dos immortaes. onde bri- 

Iham os genios collossaes, e os herdes, que eternisando iima 

dpocha, symbolisam a grandeza de aina nacao. 

Co no Napoleao, depois de agitar o grande niundo poli- 

tico e religioso, acabava mais tarde sens dias no exilio de 

Santa Helena a 5 de inaio de 1821, & bora ein que o sol 

mergnlhava no vasto oceano ; assim Poinbal, deixava snbir 

sen espirito para a esphera immortal, pelas 6 boras e meia 

da tarde de uma qnarta-feira aos 8 de maio de 1782, (1) 

quando o sol se despedia do horisonte de Pombal e doirava 

com sens nltiinos raios e esplendores, os altos pincaros da 

formosa Cintra e da poetica Cascaes. 

Com a morte de Pombal, podia dizer-se que havia desap- 

parecid > mn astro de grande laz, eaue agora tudo ia ja- 

zer em densas trevas de fanatismo. E assim foi. 

Ap6s a sua morte Portugal, foi de novo dorainado pela 

fradaria ignorante e inquisitorial, protegida pela rainba, e 

o resnltado foi o descalabro nas finaacas, o thesouro ex- 

hansto, a invas^o estrangeira, pelos francezes, a supremacia 

da politica ingleza, pairando de novo sobre a realeza, o 

abandono da patria ; o embrutecimento do povo. e o rebai- 

xamento da naca ), qne sob a adrainistracao d'aqnelle gran- 

de patriota, era altiva e nobre ; tenaz e forte ; rica e flo- 

rescente, a ponto de deixar em sens cofres a sorama de (se- 

tenia e oito milhoes de cruzados), e um exercito de cincoen- 

ta e seis mil homens effectivos, bem pagos e disciplinados 

e sem uada dever ao estrangeiro. 

(1) O Sr. Pinheiro Ghagas ciiz, erradamente, no seu opusculo Portu- 
uuezes illu*trfS, que foi a 5 tie raaio— Se consultasse Innocencio da Silva, 
Luiz Gomes e oulro.>, nao commettTia cate erro, mas foi aos diccionarios 
francezes, por isso... (Yid. a nota E.) 
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Volt^ndo k mort6 do grande liornem, em Poinbal,di_ 

remos, que sen cadaver foi aberto e embalsamado pelo dou- 

tor Jos6 Correa Picanco, 

0 coracao deste illustre ho nem, diz o distincto medico 

Jos6 Correia Picanco, tiuha palmo e meio de couipriiaaiito, 

achando-se cincoenta e tres pedras espalhadas pela saa base, 

tendo as proporcoes de um grao de bico. 

Era, pois, o sea coracao immenso, como o sea genio. 

Depois de ter sido embalsamado, o sen corpo foi condu^ 

zido, do sea palacete para o ex-convento de Santo Antonio 

da villa de Pombal—em um coche pnxado por tres parelhas, 

em a noite de sabbado, 11 de maio de 1782 Ali esnerava-o ' JL 

j^, k entrada do convento, o sea fiel amigo bispo de Gjiinbra 

D. Francisco de Lemos, para Ihe dizer o sea ultimo adeas. 

As ina>icas de Coimbra e Leiria reseavam sentidos hym- V 

nos fanebres ; o povo e os beneficiados pelo grande mar- 

quez, vertiam lagrimas ; so os jesuitas poderiam soltar o 

sea riso diabolico, por que estavara livres do unico homem, 

que tinha o poderoso genio, e a forca sufficiente para es- 

magal-os. 

A oracao fanebre foi recitada pelo sabio orador frei Joa- 

quim de Santa Clara, que reconhendo o grande merito de 

Pombal, elevara-o a altura, em que Bossuet costumavaele- 

rar, pela sublimidade desua phrase, os seas heroes. 

Passados vinte oito annos, em 1810, pela terceira in- 

vasao franceza,sob o commando do general Massena, foi sea 

cadaver profanado pelos soldados daesse general, despojan- 

do-o de sea vestuario, roubando-lhe a rica espada, suas es- 

poras de ouro, e espalhando depois os seas ossos pelo corpo 

da igreja. Eis as id^as civilisadoras do novo Atilla !... 
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Ivstes jssos foraia,inais tarde, piedosainenie reuuidos por 

um parente e ainig'o do finado marquez. e depositados ii'uina 

inodestissima sepultura. 

Passado inais de meio seculo, isto 6, em 1^56, forain 

.sen^ ivstos m a'taes trasladados da \ ilia de Pombal, a 16 

de juoh >, Ij para Lisboa, devido aos esforcos do sea illastre 

bi^iiet > e represeataate de sua casa e titulos, o Exrno. Sr. 

I). S 'bastiao, actual marquez de Pombal, que, depois das 

solemuHS exequias, raandadas celebrarpela illastre Carnara 

Mumicipal de Lisbni, S)b o reiaado do mui saudoso Rei 

D. Pedro Vr, em a cathedral de Sauto Antonio, foram alfim 

descansar tao preciosas reliqaias eai a capella de Nossa 

Senhora das Merces, perteucente a mesma Casa, na rwa 

Formosa, oude o grande Pombal havia uascido e fbra bapti- 

sado. E' ali que, os perigriaos admirad jres do emiaeate ge- 

nio de Pombal, poderao, coai a devida permissao,coatemplar 

essas reliqaias sagradas do maior genio politico, qae tern 

•prodazido Portugal, np loago espaco de quasi oito seculos. 

E" tauibein, na magnifica praca do Commercio ou ter-' 

reiro d > Paco, que poderSLo ver, do lad) do norte, o arco de 

triumph ),onde se acha ao lado de Vririar,o, Nuuo Alvares e 

\ asco da (rama. a est itua do graude Pombal, representando 

ao mesino tempo, o Genio, oVabr e a Gloria de Portugal. 

No centro da praca, ergue-se a Estatua de D. Jos6, e 

sobre sen pedestal acha-se reposta a effigie do illastre mar- 

quez, devida ao reconhecimento de um herbe do nosso se- 

culo, chamado D. Pedro I do Brazil e IV de Portugal. 

Este acto de justica e reconhecimento da parte de 

(l/ _E Osto a data apresent ida pel«> Uistoriador Soriano; mas In- 
lUMioucio da Silvu, diz quo foi cm 1°do jiinho." la (jnem (juizor... 
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D. Pedro, em nome de sua filha D. Maria, 6 urn acto, que 

muito o honra e recominenda k posteridade. 

Elle foi praticado em 1833, por decreto de 10 de ou- 

tubro do mesmo anno. Elle devia lembrar-se que era k 

espada d'um neto de Pombal, o grande Saldanba, que elle 

devia o sen triumpbo real. 

Nao podia,pois,esquecer-se do sen illustre avo,e por isso, 

fez baixar um decreto, que k uma verdadeira homenagem 

as altas virtudes e relevantes servicos pi'estados pelo emi- 

nente estadista, e uma actrds censura k sua real Avo 

D. Maria I. 

Eil-o : 

a Send > geralmente recjnliecid) quo o Marquez de 

Pombal Sebastiao Jos6 de Carvalho e Melb, fora o Portu- 

guez que ma is bonrou a Nacao nj seculo passado ; que 

distincto pelos seus conbecimentos variados, firme pelo seu 

caracter, instruido pelas suas meditacoes e viag*ens, e sobre- 

tudo, dotado de um amer da Patria, de um zelo do bem 

publico, e de um interesse pelo decoro e independencia na- 

cional, quesempre o levava nobremente apromover o bem 

do seu paiz, e a naturalisar nelle as vantagens da industria, 

da civilisac^o, do commercio e das artes ; nao k menos 

sabido que a inconstancia dos tempos, e o capricho dos 

bom ens pretenderam denegrir na Patria o conceito que 

nunca fbra d'ella foi disputado a tao illustre genio,e fizeram 

com ingratidao incrivel, desapparecer a sua iraagem do cen- 

tro d'aquella mesma cidade, que elle tinha feito renascer das 

cinzas para ser uma das mais bellas capitaes da Europa » 

« Tomaudo, pois estes m^tivos na devida consideracao, 

e Querendo ao mesmo tempo tributar ao grande bomem 
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(Pombal) a jastica que Ihe e devida, e apagar os vestig-ios 

de mna ingratidaD de que a geraca) presente regsita a res- 

ponsabilidade, e desapprjva o err) : Hei por bem, ein Njine 

da Riinha, que a irnagem ein brjuze do marquezde Pombal 

Sebastia > J )S^ de Carvalho e M3II3, que havia sido arran- 

cada d ) pedestal da lilstataa Equestre de men Augusta avo 

VD. Jos^), de quem fora tao leal servidor, e de quern tao ze- 

losainente procurava serapre bonrara memoria, seja reposta 

no mesmo logar, e que por letnbrauca do dia em que se 

praticou esse acto de justica se Ihe ajunte por baixo, em 

lettras de bronze, a inscripcao seguinte :—12 de Outubro de 

183:3. (1) 

Palacio das Necessidades, em 10 de outubro de 1833— 

D. Pedro, Duque de Braganca.)) 

Eis, coino 0 immortal D. Pedro respondeu ao miseravel 

governo, que em uma noute do mez do abril de 1777, man- 

dou arrancar da estatua de D. Jose a effigie do grande Pom- 

bal, (2). Eis como urn neto da senbora D. Maria I, respon- 

deu ao sen monstruoso Decreto de 16 de agosto de 1781, des- 

terrando 0 illustre Pombal. 

A historia comecou a fazer justica ao grande homem, que 

tanta honra e amor consagrou a sua patria. 

E' tempo de se Ihe render plena justica e reconheci- 

mento pelos seus relevantes services prestados a nacao por- 

tugueza. 

As palavras do augusto Rei liberal, nao ticarao em es- 

Este dia erao aniiiver?ario nat. «ie D. Pedro IV. 
(•*) Sabemos da ori ^eai desta historia, que deu logar ao arrebata- 

mento da effigie. ecomo 0 duque d • Sildanhu v^io a saber di-to no Kio 
Grande do Sul, mas nao temos m ii> ••sparo para narral-a, Pode ser 
lida nas Memories ja rofo'idas. 
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quecimento. ApDxima-se o dia do seu centenario : e a 8 de 

maio de 1882 e a g-eracao de anib)S os inundos—Novo e Ve- 

Iho, nao deixar^ de Ihe tributar as hoaras e gdorifieacoes, 

qne o brilho de seas actos, e altaaeiros feuo-: e-ta >' a re- 

clamar, c )mo uinadasmai )res glorias d) moderno PortugaL 

0 que Portugal, ainda hoje,apresenta de grande e digno 

de admiracao aos olhos do estrangeiro, 6 devido ao marquez 

de Pombal. 

Pelo lado material, apresenta-lhe uma esplendida cidade 

nova, a rerairar-se ufana no seu crys'talino Tejo ; pelo lado 

moral e caritativo os—hospitaese asylos paraapobreza e in- 

fancia desvalida, a extinccao das devassas sobre o interior 

da vida domestica, etc.; pelo lado intellectual ou scientifico, 

ainda as sabias leis civis, que existera, sao—delle; e a refor- 

ma da universidade de Coimbra, dando entrada ks sciencias 

naturaes, que at6 ali nao tinham assento, ainda tarnbem 6 

devida k sua reforma de instruccao. 

Foi ao beneficio desta grande reforma, que ja em 1782, o 

grande Patriarcha da independencia do Brasil, Jos6 Boni- 

facio, ali pode estudar, ao lado do direito, o curso de phi 

losophia, que o tornou depois tao celebre na Europa, pelos- 

seus conhecimentos mineralogicos. 

A sua grande obra politica nao pode completar-se erri 

sua vida, porque a morte de D. Jos6 o viera obstar ; e so 

mais tarde, depois dos ineptos governos de D. Maria e de 

Joao VI; do despotismo brutal e fradesco de D. Miguel, que 

mais fizeram sentir a grande falta do genio de Pombal, a 

a ponto de o povo dizer : 

((Mai por mal 

0 grande Pombab) 

0 que veio completar a sua politica, a espada de seu neto o 
13 
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marechal duque de Saldanha, e a peuna do grande Mousi. 

nho da Silveira, sob Pedro IV, o heroe do Mindello. 

Sao factos estes, qne brilham no presence, e que a histo- 

ria na) podera deixar de registrar, era lettras de oiro, para 

adrairacao da postendade. 

E* esta a verdade : desconhecel-a. e voltar as costas a Inz 

do sol, mas elle contiuuara serapre a brilbar, p )r qne o iin- 

perio das sombria- nnvens 6 sera pre vao e nassageiro. 

Pombal brilhara. pois, serapre, serapre,atravez da histo- 

ria. corao um grande astro de Inz,qne honrando o secnlo era 

que vivera, illuminara sna patria, condnzindo-a a) apogen 

da grandeza material e da gloria scientifica. 

Cnrvemo-nos, pois, perante, sen raagestoso vulto e diga- 

gamos cheios de reconheciraento e ufauia patria: Gloria 

eterna ao soberano dosestadistas do secnlo XVIII, Reconhe- 

ciraento perenne ao Salvador da patria, ao iramenso vulto, 

que a historia universal apregoae apregoara serapre, em let- 

tras diaraantinas:—0 grande Marquez de Pombal. (1) 

(1) O herdeiro de seus titulos, o se^undo marquez de Pombal, veio a 
niorr^r aqui no Rio de Janeiro, •Mn 1812, na caaa em que hoje funcciona a 
Phenix Dramatica, a rua d'Ajuda. E' ao Sr. Dr. Mello Moraes, que deve- 
mos estaindicaQio da rua d'Ajuda. Hoje, e representante de sua casa e 
titulos o marquez de Pombal, que habita em Lisboa, que vem a ser sen 
bisnoto. 



NOTAS. 

Nota A—pag. 16. 

a) Fabayaras, que outros escrevem —Tobayaras, e uma palavra 
da lingua >.juarany, que etymologicamente se compoe de duas pala- 
vras: Taba—e yara,—que querem dizer: Taba—Rosto ou face,—Yard 
ou vara — Senhor; querendocom isto signiticar que elles (os gentios), 
eram senhores da F^ace ou Rosto da terra, que assim denominavam a 
toda costa do Brazil. 

Esta tribu, assim conhecida, era reverenciada e reconhecida pelas 
outras rnbuscomoa primeira Senhora destas terras, e pelo grande 
valor na guerra e lealdade para seus amigos. D'elle provem outros 
ramos, como : os Tupys, Tupy-Nambas, Tupy-Namquiz, Tupy-Vas, 
etc., (Vid. Novo Orbe Seraphico por frei Antonio Jaboatao e Voca- 
bulano Guarani pelo Dr. Baptista Caetano.) 

Nota B—pag. 16. 

b) Tcndo^Jeronymo de Albuquerque, filho de D. Lopo de Albu- 
querque, irmao do grande Aftonso de Allbuquerque o heroe de Goa, 
Ormuz e Malaca, vindo para Pernambuco em i535, sob o reinado 
de D. Joao III, em companhia de sua irma D. Brites de Albuquerque, 
que havia casado com Duarte Coelho Pereira, primeiro donatario de 
Pernambuco, filho 3° de Goncalo Pires Coelho, senhor de Filgueiras, 
agradou-se tanto do paiz, que afinal resolveu hear em companhia de 
sua irma e cunhado, a quern muito coadjuvou nas guerras contra os 
genuos Cayetes, Tabayaras e outras tribus de indios, que habitavam 
entao^s visinhancas e terras entre a antiga Marim e Iguarussu, hoje 
Olinda. 

ComquaQto,nos primeiros annos fosse Albuquerque sempre feliz 
e victorioso naquelles renhidos combates cantra os indios, e parecesse 
invencivel, la Ihe chegou o dia da sua md estrella em que.n'um d'esses 
combates, veio a cahir prisioneiro nas maos dos feros selvagens, em 
2 de janeiro de iSqS, sendo condemnado ao tigrino sacnficio da 
antropophagia. _ - 

Reduzido a este horrendo estado, e ja prestes a servir de pasto aos 
selvagens, appareceu-lhe, entre aquella noute de sua tempestuosa 
vida, uma radiante estrella de salvage: foi a meiga e bella princeza 
D. Maria, filha do morubixaba ou chefe da tribu dos Tabayaras, 
chamado Arco-Verde, que depoistomou o nome de D. Maria do Es- 
pirito Santo Arco-Verde, que apaixonando-se pelos olhos azues do 
valente guerreiro, supplicara a seu pae por elle, e assim o livrara 
da horrenda morte e de servir de alimento para o banquete, ja prepa- 
rado, da costumada antropophagia. 
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O amorque. irradimi nos olbos negros da bella filha dos I abayarasr 

foi a redempcao do iiiKmiro portugutz, que arinal veio, por sua 
influencia.a domi^ar sobre a tribu in baha e concorrer para qLeella 
se tornasse uma po l<.ro-a aliada d s porTugutzus. A print eza in lia 
recebeu. no baptism hr stao, (x-u^- mc de Maria do I spiri'o Santo 
Arco-Verde, e veio a ter ai^nns nlbos om Jeronymo d'Albuquerque, 
que se t< rnaram n ui t.eUbres, sentio o primeiro Jeronymo de 
Albuouerque Maranba« , oue conquistou « Pio Grande do Norte em 
iSqq e vencedor dos francezes n ^'a^anbaotm 1614, on^e tomou o 
appellido de Albuquerque Maranbao e D. Cathnrinade Albaqucreue, 
Sue veio a casar o m o nobre Horentino Hlii p ■ Gax all anri, d onde 

escendem os Albuquerques e Cavaleantis de Pernambuco. 
Jeronymo de Albuquerque, que era d< tado d uma natureza ardente 

e voluvel, de maneira que,no seu irrcquieto esvoacar de colibri,variou 
os seus amores a ponto de se torrarem notonos, e chegarem ao 
a nhecimento da rainha D. Cathanna regente de Portugal, durante 
a menoridade de seu neto D. Sebastiao,.que procurou advertil-o e 
por Hm, nomear Chistovao de Mellu para governar Pernambuco 
aconselhando a Jeronymo d'Albupuerque.que seria mais digno da sua 
pnsi^ao e nobresa, o pedir em casameuto uma das filhas d'aquelle 
illustre tidalgo, e assim resgatar esse passado libidinoso, improprio 
d'um sc brinho do grande Alicjnso d'Albuquerque. Em preserca d\ste 
aviso e conselho da rainha, Jeronymo d'Albuquerque, casou se 
com D. Fijippa de Mello com aqual veio ainda a ter, aptzar da sua 
avanqada idade, uns 11 tilhos, que associandc.-os aos 1 ^ ilkgitimos 
conhecidos, dao o insignilicante numero de 24 filhos ! 

Albuquerque veio a tallecer em 1594, succedendo-lhe no 
governo da capitania, que por muitos annos exerceu. em lugar de 
seus sobrinhos, Alexandre de Moura e outros, quedepois vieram 
aparentar-se a familiaAlbuquerque 

Agora vejamos como Pombal vem a descender da princeza india 
D. Maria do Espirito Santo Arco-Verde, segundo o chronista frei 
Antonio Jaboatao e o illustre Joaquim Manoel de Macedo. 

Jeronvmo d'Albuomrque teve, das suas relacoesa m a lilha do 
morubixaba Arco-Verde, D. Maria, entre ( utras filhas, D. Catharina 
d'Albuquerque, que veio a casar com Hlippe Cavalcanti fidalgo 
florentino, que por esse tempo havia chegado de Florenca a Pernam- 
buco. 

D'este consorcio teve, entre outros, D. Genebra Cavalcanti, que 
veio a casar com 1). Filippe de Moura. fidalgo portuguez, de cujo 
consorcio teve Paulo de Moura, que veio a casar com D. Brites 
de Mello, sua prima co-irma, blha de Joao Gomes de Mello, 
o mo^o, e D. Margarida d'Albuquerque, irma legitima de 
D. Genebra Cavalcanti, de cujo consorcio nasceu D. Maria de Mello, 
que se casara com Francisco de Mendon^a Furtado, alcaide-mor de 
Mourao, commendador da Villa Franca de Xira e governador de 
Mazagao: deste consorcio nasceu D. Mayor Luiza de Mendonca, 
a qual casou- com Joao de Almeida de Mello, ccmmissario geral da 
cavallaria da Beira, alcaide-mor de Palmella e senhor do morgado 
dos Olivaes e do Souto d'El-Rei; que foram pais de D. Thertza Luiza 
de Mendonca e Mello, que viera a casar-se com Manoel de Carvalho 
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d Athaydc, mo90 fldalgo da ca^a real, commendadir'da or ^em de 
Chnsto, capitao de cavallaria, e senh r da qainta da Granja, de cuja 
uniao conju-jal, nasceu >ebastiao Jos? de Carvalho e Mcll ), de ^ois 
Conde de Oyeras, e mais tarde, reconhecido univerialmerue pclo 
grande Marquez de Pombal. 

Eis, portanto, bem claro, porqueo marquez de Pombal, vem a 
serneto da princeza D. Maria do E^pinto Saat > Arco-Verde, fiiha 
do celebre morubixaba chefe dos Tabayaras Arco-Verde ; que no se- 
culo KVI dominava em Pernambuco, como ja fizemos ver. 

Agora vamos fazer algumas observa^oes, em rela^o a validade 
d'este pareatesco. 

E ao qosso illustre amigo o Sr. Dr. Teixeira de Mello, mui 
distinct© aa litteratura brasileira pelas suas produci:oes poeticas e 
lucubrar6es historicas, que devemos o conhecimento do pnmeiro 
volume \o Anno-Biographico Brasileiro do nosso bom amigo o Sr. 
Dr. Joaquim Manoel de Macedo, e o que n'elle diz a respeito de 
Pombal ao tratar da vi la de Paulo de Moura, que mais tarde, 
p r desgosto da sua viuvez, veio a orofessar no comvento de Nossa 
Senhora das Neves, em Pernambuco, d'onde era fiilho em prin- 
cipios do seculo XVII. 

Ahi tivemos occasiao de ver o queo Sr. Dr. Macedo, baseando- 
se, no chronista frei Antonio Jaboatao. prova que Paulo de Moura e 
terceiro avo do marquez de Po n tal, e portanto,terceiro ncto da prin- 
cesa D. .Maria Arco Ve de, d zen lo que « D. Catharina de Albu- 
querque era ulha natural e legitimala le Jeronvmo d'Albuquerque, 
o que se podena veriricar na obra deJaboatao, intitulada ;—Novo 
Orbe Seraphico. Recorren lo a citada obra, a nag. 89, linha 10, eis 
o que nos liz frei Antonio Jaboatao : 1 « 

« Deixou Jeronymo de Albuquerque numerosa descendencia de 
filhos naturaes e tambem muitos legitimos de sua esposa D. Flippa 
de Mello, filba e Christova > de Mcllo. Entre os naturaes teve a 
primasia 0. Catharina de Albuqu r me, que nasceu de D. Maria do 
Espirito ^aito, ou dlha pri icipai dos gentios Tabayaras d'Olinda, a 
qual casou com hilippj GavaLaiti, fidalgo tiorentino, etc... 

E mais abaixo. c )mo prevenlo as objecjoes e duvidas, que se 
podess m oppor em rdacao a veraci lade do facto, diz positivamente: 

« En<ana-se o autor da America Portugue^a em fazer a esta 
D. Catharina d Albuquerque filha legitima do sobredito Jenonvmo 
d'Albuquerque e de sua consorte a ja n imeada D. Filippa d^ Mello.» 

Consultando o autor da America Portugue^a Sebastiaoda Rocha 
Pitta, ahi pu le ler a pag 108 e 109 do li \ ro 2* la 1a edi ao.publicada 
em 1730 em Lisboa, e o ferecida a EI-Rei D. Joao V. o seguin e: 

aJeronymo de A buiuerque di.ix >u gran le num to de filhos na- 
turaes; porem de sua sp sa i). Filippa de M Ho, ilha de Christovao 
de Mello. teve D. Catharina d^ Albuqu-rquee M llo, que casou ^om 
Filippe Gavdl;anti, fidalgo de Florenra e dos mais esclarecidos 
d'aquella antiguissim 1 republica. » 

Logo, segundo esta genealogia de Rocha Pitta, o paren^es^o de 
Pombiil torn a princeza Indiana desapparece, mas nao se p^de dar 
crei i'o ^ optniao do illustre amor da America Portuguesa, pr r ou® 
era um bahiano muito ama\el e lisongeiro, e talvez, quizesse agradar 
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aos parentes de Pombal e dos Albuquerques e Cavalcantis, tirando- 
Ihe esse parentesco com a princeza india, porque havia o prejuizo de 
julgarem maruhados ou de sangue pouco nobre,todos os que se ligas- 
sem a raca dos indios; preiuizo, que o grande Pombal acabou depois, 
pela Caria Regia de 4 de Abril de 1 yS-S declarando,como ja notamos 
a pag. 53, que todos os p()rtuguezes,que se ligassem ou casassem com 
as indias, nao ficariam infamados. mas pelo contrario, ennobrecidos 
pela atten^ao regia, etc.. 

A opiniao de frei JaOoatao, portamo, contemporaneo de Paulo 
de Moura, deve ser tida por valiosa, porque nao se animana, se fosse 
falsa, a nublical-a em presen.a de tantos parentes, que deviam ter 
protestado, o que nao con^ta. 

Logo,a unica duvida,que ainda pode apparecene se D.Catharina 
filha natural de Jen nimo de Albuquerque foi legitimada, como af- 
firma o nosso illustre Dr. Joaquim Manoel de Macedo, pois frei An- 
tonio Jaboatao, nao o declai a. como ja vimosna citacao,que acabamos 
de fazer, logo,essa legitimacdo fica por conta do nosso illustre mestre 
e amigo Dr. Macedo, e eu nao a confirmo, porque nao tenho certeza 
a isso; entretanto.pondo de parte a verdadeira ou falsa legitimavio de 
D. Catharina, o que nao resta duvida e que ella foi filha de Jeronvmo 
de Albuquerque com D. Maria do Espinto Santo Arco-Verde, e isto 
basta,para provarque ella vem a ser sexta avo do marquez de Pombal 
e por tanto, pertencente a tnbu dos Tabayaras de Pernambuco, da 
qual foi seu chefe o celebre indio Arco-Verde, senhor da amiga Ma- 
rim, hoje a bella cidade de Olinda. 

Em quanto ao parentescode Pombal com osprincipes hcrodianos 
da Judea, apresentado pelo fallecido senador Candido Mendes, reser- 
vamo-nos tractar d'essa questao mais especialmente n'um folheto, 
onde mais largamente refutaremos.nao so essa,mas outras proposiv6es 
infundadas pelo crudito senador, cuja memoria a sua pessoa mnito 
acatamos, mas nao podemos fazer o mesmo com suas ideas, porque 
ellas ferem uma memoria mais santa : e a memoria de Pombal para 
todos os portuguezes e brasileiros, e a memoria da Verdade, que nao 
tern patria, por que ella estd acima de todos os erros, como o sol 
esta acima de todas as nuvens e nevoeiros, que se levantam da terra 
para a alta athmosphera, 

Nota C—Pag. 87 

Luiz ucmes na sua obra :—Le Marquis de Pombal, Cap. XII, 
pag. 2 52, diz que a Cqmpanbia de Jesus foi abolida pelo breve 
minus Redemrtor de 23 de julho de 1773. 

O Sr. Pinheiro Chagas.que tambem segue o mesmo author com 
uma fidelidade admiravel, diz.no seu pequeno folheto, O Marque^ de 
Pombal, a pag. 82, a mesma cousa, repetindo oseu-DominusRe- 
demptor. 

O traductor de Luiz Comes, o Sr. Dr. Fontes, tambem apre» 
senta a mesma data, a pag. 82. publicada em 1870, nesta corte. 
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O Abbade jesuita Rohrbacher, autor da Histoire Uuiverselle 
de L'Eglise Catholique,no lom. 27, pag. 25, diz; que a abolicao da 
Companhiade Jesus, foia 21 de Junho, porem apezar de ser jesuita 
mui ^abio,e Dr. em theologia na Universidade Catholica de Louvain,e 
impressoem Pariz, no anno de i852, parece nos que esta enganado 
o sabio doutor, porque contra a sua data de 21 de junho, opponho a 
de 21 de julho,data que e' apresentada pelo desembargador portu- 
guez Antonio Salgado da Silva, nasua obra Colleccdo da Legislacao 
Portugue^a, em que transcreve areferida Bulla Dominus ac Redemp- 
tor woofer, datada de Roma, em 21 de julho de 1 778, em Suwtaf A/arm 
Maior debaixo do annel do Pescador, pelo virtuoso sabio e immortal 
Papa Clemente XIV . no quinto anno do seu pontificado. 

Oppomos tambem a autoridade d'um lente da Universidade de 
Coimbra, o Sr. Dr. Coelho da Rocha, que na sua—Historia do Go- 
verno e da Legislacao de Portugal, a pag. 228, diz: que fora extincta 
a ordem jesutica pela bulla de 21 dejulho jyy3. 

Oppomos finalmente, a autoridade do traductor do Codigo dos 
jesuitas como complemento as obras de Michelet e Edgar Qiiinet, 
que /ambem affrma, a pag. i5: que aquella onfem foi extincta 0 21 
dejulho de 1 yyS, endoa23} como aisseram erradamente os Srs. 
Luiz Gomes e Pinheiro Chagas. 

P6de-se ver ainda a Histoire religieuse politique et litteraire de 
la Companhie de Jesus par Cretineau—Joly, onde o autor,para mos- 
trar as razoes que o Papa Ganganelli teve para extinguir a nefasta 
Companhia, pelas suas immoralidades,cita no Tom, 6° a pag. 20, estas 
palavras do Santo Papa: Les je'suitesdes leur etablissiment, s'etaint 
iivres a des basses intrigues, etc.... 

Portanto, julgamos que, ainda d'esta vez, o Sr. Pinheiro Chagas 
mostrou o quanto e leviano e pouco escrupoloso no que escreve^pe- 
zar do seu grande talento e actividade, que ninguem Ih'a disputara, 
mas... Um pouco mais de vagar faria maravilhas ; im*m,.../ap uns 
contos, que ja nao vao bem para quern anda tao alto la pelas regioes 
da politica e da litteratura romanesca ehistorica. 

Nota D—Pag. 89. 

Dissemos nao admira, porque, ja na penultima conferencia feita 
em julho, S. Ex. disse, que o marquez de Pombal tinha, apos p 
terremoto de Lisboa, obtido a conhanca absoluta e illmitada d'El-Rei 
D. Jose, quando, essa confian^a plena, so Ihe foi concedida, apoz a 
expulsao dos jesuitas^ segundo a confissao do proprio Pombal, comp 
se pode ver na obra de Luiz Gomes—Le Marquis de Pombal, quando 
interrogado pelos juizes, em Pombal. Emfim, sentimos que S. Ex., 
como mestre, e tao erudito, nao nos desse um conhecimento mais 
profundo do que fci o marquez de Pombal ; entretanto, ninguem 
melhor do que S Ex. estava no caso de o fazer, nao so pelo seu 
talento, como pelos vastos conhecimentos historicos e biographicos. 
Entretanto, esperamos que S. Ex. o fara n'outra occasiao, para sua 
gloria e da patria, que tanto honra com seus escriptos. 
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Nota E—Pag. 92. 

Bern sei que o Sr. Pinheiro Giagas pode dizer que ja emendou 
esse erro, pelo pi^aen^ opascalo. ^ae patvlijoa en 1S75, oadj \i 
diz ten sido ern ^dimaia; nas es:revenlo S. l£x. para > povo, qae 
nao pade cunsaltar aon le es:a > ;rro, devia, iroma liata neate, ter 
adverti io aos s as leitores, qaa errira. escrevend ) S ie maio, c as-.nn 
ficariam sabeado qae S. Ex. taniJjtn erra, eerra, aao p jt distra^a >, 
nao por querer errar, mas p r i^ioraaeia e precipita^aj de qa^rer 
escrever a galope, para qj • s • diga la ao longe . — ^ae facihmo 
talenio!... Que genio I Que prodigiol ... 

Depois, com a os Icaros la f ibula grega, la vaecair no Egeo dos 
erros ordinarios, que poiena ter evitaio. Se o Sr. Piaheiro Ghigas 
consultassa o historiaiar Luiz ioruno, que iezie 186a ja havia 
pubhcado em Lisboa, a sua His tori a ia guerra civil , se tivesse 
consultado 0 Sr. Innocencio da ailva no sea Diccionario Bibliogra- 
phico, paolicad) maicos annos antes Jo seu folbeto sobre «)s Vxr'ies 
illustres ; se tivesse iid) c > n attenrjio Laiz Go nes, no sea Vf irquif 
de Pimbal, pablicada tamoem em Lisboa,. no nesmo anno io sea 
referido folheta;—la veria qae, t >d »s esses aatores, |a co isi ^nava n a 
data de 8 de raaio, dia e n ^ae filleeea Po nbal, e nao no dia 3, co no 
S. Ex. escreveu. Gomprehenio qae S. Ex. na > quiz ter trabalho, 
e por isso foi ci'nir na> naas le Larousse ou oatro semelhante, eo 
resultadofoi errar, como qaalquer simples mortal, 

Os estrangeiros, em geral, luandotailan Us cousas alheias d saa 
terra, jd o not ira Garrett, prmamal nente os francezes, sao infelizes 
e desgrapados pelos err js qae c )m nettem. 

Laroasse, no seu Diccionario, Dictionaire iu sidcle XIK univer- 
se/, de 1872, e de 1874, diz, a respeito de Pom : qa e n iscea em 
So ire. q a e fez seas estu 1 )s ie iireito em Goi nora, q ae foi 00 n ea io 
mioistro para Londres, en 1739; qae foi a^aciada :om 0 titul > de 
Coode de Oeyras, em 1736, qae fallecea em 5 ie mai > le 17^2, etc. 
E* tad > isso a na chusma ie err )S. —oorqae nao nasceu en -oare, 
mas era Lisboa; nao estadou di'-eito en Combra, mas em Li>b)a 
em sua casa ; na ) foi para Lon ires em 1739, m is em 1738 ; como id 
ap mtei a pag. 20; (neue po it) tamiem erra o Sr. Pioheiro Giagas 
e Laiz G )mes) nao foi Gonde en [756, mas a6iejannode 1739; 
(neste pontoo Sr. Inn icencio Ja Silva tamoem erra, porqae diz na 
sua cila la obn, q ae elle f )i Con le, p iuco Jeo -is io terremoto, e nao 
precisia lata, no qae an iou mal, para una bibliogriplio de taita 
reouta^ao). Em in, nao falleceu em 5 de de maio, mas a 8, como ja 
dissemos. 

O erro deste aut ^r, i aindi' nais aggravante, pelo seguinte : 
No artigo sobre Porn oil, liz Larousse, qae se devem consalrar, 

entre oatras >bras, a ie Laiz Gomes : Le Marquis de Pombal, p.ibli- 
cada e n 1869, em Lishoi ; ora esta obra apresenta P mioal falleJdo 
em 8 de maio ; mas condiuando o referido Diccionario a. dar-lhe a 
data de 3 de maio, segae se qae ; ou Larousse nao leu a obra, ou 
deseja persistir no erro ! Que lastima, e que miseria ! ... E e assim 
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que se engana' o povo, e arranca-se-ihe o dinheiro para comprar 
erros! .. • 

Consultando o Diccionario de Rouillet, tambem encontram-se 
quasi os me^mos erros apontados em Larousse, e ainda mais este : 
—que foi nomeado secretario para Londres, em lugar de dizer— 
ministro. Nao diz a data do seu nascimento, nem o da sua morte, a 
faz uma aprecia^ao mai falsa sobreo sea espirito politico. 

Vaperaa, no seu Diccionario, repete o que o diz o Diccionario 
de Bouillet, e Gregoire vae no mesmo torn e diz o que o S. Pinheiro 
Chagas repetio tambem a respeito do tal esquecimento em que flcou 
Pombal, veto governo, corao ja alludimos e refutamos, a pag. 3o e 3i„ 

Finalmeate, ate um folbeto, agora recentemente publicado em 
Lisboa, em 1881, com o titulode Hisiona de Portugal,fazparte 
fa coWecqko && Bibliotheca do povo, escripta para o povo, la venae 
pag. 56, co n a mesma asneira, e o mesmo erro :—que, Pombal 
morreu, a 5 le maio le 1782!... E isto escreve-se em Lisboa, no 
meio da tantas bibliothecas, e de tantos documentos a mao I ! 

La nesse folheto parao povo, tambem diz : que o terremoto 
foi em 1° de dezembro ! ! 

La, ve-se mais :—que os Tavoras foram justicados na pra^a de 
Belem em 12 de fevereiro de 1 ySg ! ! » 

O' ignorante, vae estudar primeiro, ler e consultar oem para nao 
vires em tao poucas linbas, dizer tantos erros aos teus leitores ! .... 

Nao quero fallar do que ha pouco se publicou no Cruqeiro, sobre 
a data de 5 de maio, nem da5 descobertas do Sr. Martins de Carvalho, 
de Coimbra... 

Por aqui se ve a leviandade com que esta gente escrev e, e prq- 
curam passar logo por eminentes litteratos e assignalados escri- 
ptores!.. 

Apontando estes erros,nao nos presumimos de infaliveis, nem as- 
sumimos aresde cathedratico em Utteratara,nem em cousa nenhuma; 
queremos apenas mostrar, que estudamos e continuaremos a estudar 
emquanto vivermos; e se alguem nosvier notar erros,que estamos cer- 
tos de havel-os commeltiJo, muito grato ficaremos aos seus autores. 
O mundo e uma escjla, onde to los aprendemos,e nos corregimos 
uns aos outros : os que se julgam sibi )S ou infaliveis, sao tolos, pe- 
dantese char'ataes. Eis, o que pensaraos sem presump^ao ; mas com 
toda a sinceridade de quern deseja sem pre aprender e aperfeicoar-se 
ate marchar para a vida desconhecida  

Emquanto aos que disputam a primasia, de festejar o cente nari« 
de Pombal, diremos : que des le > a mo passo lo n'isso trabalhamos; 
que os prospectos sobre a obra, foram pnblicados em 24 de mar^o, 
d'este anno. 

O Retiro Litterdrio sabe d'isso, e que foi muito antes da festa do 
centenario a Galderon,e portanto... Que fomos nos que proposemos 
#s premios para o centenario a Pombal, etc. 
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0 espirito nacional de Pombal esrnagando o velbo direito 
romano—Limites aos privilegios tlo clero—Probibicao e 
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\. 1761) (papa Ganganelli) intprrompidos em 1760—Abo- 
licao das devassas contra o concubinato—0 Sr. bispo 
Lacerda querendo reviver no secnlo XIX este nso bar- 
baro, jesuitKoe inquisitorial—Pombal agraciado com 
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em 1770—Carta'da Imperatriz Maria Thereza d'Austria 
a senborado Manjuez (Je Pombal—Consideracao da im- 
peratriz para rom o Maniuez !  7" 
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Ihos-Fundacaod'am novo hospital para osdesv,.lidosepo- 
bre^ no edibcio.que havia sido dos jesuitas—Aboiicaodos 
Jesuitas em 21 de jnlho de 1773 pelo papa Clemente XIV 
—Estat u a a I)..) ose e m 6 d e j n n ho d e 17 75- G i'a n d as festej os 
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Sen desterro em Pombal !!  80 

XII. Subida de I). Maria I ao throne de Portugal—0 fana- 
tismo da rain ha pelos t rades—A audacia dos jesuitas vol- 
tando para Portugal—Procedimento diplomatico do mi- 
nistro hespanhbl Conde de Florida Blanca contra esta 
insolente tolerancia de D. Maria I—A reaccao dos fidalgos 
e do clero—Pombal interrogado e processado em Pombal 
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nando Pombal ao desterro eperdoando-1 he a penas phy- 
sicas—Morte de Pombal em 8 de maio do 1782—Erro de 
muitos escriptores sobre a verdadeira data desua morte— 
OSr. Pinheiro Chagas— 0coracao de Pombal—Singular 
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V—Decreto de D. Pedro IV ordenando a. reposicao do re- 
trato de Pombal na estatua de D. Jose no terreiro do 
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hoje.o actual Marquez de Pombal—Onde morreu seu 
filho o segundo Marquez—Notas—Provas em como a 
princeza D Maria do Espirito Santo Arco-Verde e sexta- 
avo do Marquez de Pombal—Refutacao dediversos erros 
biographicos e chronologicos dediversos escriptoros na- 
cionaes e estrangeiros  W 
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Carta 18 prveitosa proyeitosa 
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o 31 Menm Marim. 
11 3 Alves Alvares. 
1 15 lem tem. 
1G 12 da a princeza da prin eza 
16 U de Marquez do Marquez 
19 6 eleval-as eleval os 
19 7 animal-as animal-os 
19 12 associado associada 
20 5 Depois Depnis, 

loureiros 20 11 louieiras 
21 21 Como de Como o de 
24 13 a Inglaterra a Inglalerra 
30 16 achava-o achava o 
31 16 assevera asseverar 
32 8 do rei ao rei; 
32 15 pois pois, 
32 15 provado , provendo 
32 16 aono: anno. 0 
U 23 Sunanita Sunamita 
53 25 1775 1755 
59 28 hostil, hostil is 
60 21 mil esterlinas, mil libras 

esterlinas, 
65 4 (nota) mas e mas e 
66 22 pennaes, penaes. 
79 11 1751 1761 
87 8 Pele Pelle. 
87 21 a Hespanha 

se obrigara 
os hespanhoes 
se obrigaram 

Advertencia 

E' possivel terem escapado mais alguns erros, que o leitor intelli- 
|ente, facilmente supprira. -r: —: 

-^seu Repu6//^>s. 

Colleepjo Prudente dn Moiae^ ' 
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