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PR1MEIRA PARTE 

O SOIVEEJIVE 

Nasceu Silva Jardim a 18 de agosto de I860, as 4 horas 

da manha, no logar denominado Capivary de Gima, perten- 

cente a Parochia de N. S. da Lapa, municipio de Capi- 

vary, comarca do Rio-Bonito, na ex-Proviacia, hoje Estado 

do Rio de Janeiro. 

0 facto deu-se em casa do avo materno e actualmente 

de propriedade do Sr. Joao Ferreira da Silva, urn anno depois 

vindo habitar o sitio da Sapucaia, de propriedade paterna. 

Nas suas Memorias de Viagens ha um capitnlo inti- 

tulado MeditaQdo onde o author descreve esta morada 

com as cores da saudade que uma ausencia longa im- 

prime aos objectos queridos. 

E' men parecer que neste logar seja erigido um templo 

escolar que perpetue a memoria daquelle que foi tao grande 

tribuno quanto professor emerito. 

E para contribuir directamente para a acquisicao de 

tal immovel e que foi emprehendido este trabalho, nao por 

vaidade de flgurar em publico. 

E' alem disso um preito de amizade ao companheiro 

leal e dedicado. 

Ao Congresso Estadual cabe, por outro lado, perpetuar 

a memoria do illustre capivaryense mudando para Sen 

Nome o da cidade que e sede daquelle municipio. 
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Era Silva Jardim filho legitimo dc Gabriel da Silva 

Jardim e de D. Felismina Leopoldina de Mendonca Jardim^ 

pequenos lavradores na entao Provincia do Rio de Janeiro. 

Pelo lado paterno era neto de Antonio da Silva Jardim, 

cnjo nome adoptou e de D. Lnciana Maria Cea e pelo 

materno, de Leandro Freire Ribeiro de Mendonga e de 

D. Lanriana Leopoldina do Amor Divino. 

O cognome on appellido de familia remonta a sen bisavo 

paterno, o major reformado do exercito Anacleto da Silva 

Jardim, casado com D. Maria Candida de Azevedo. 

Um filho destes casara-se com a filha de Ignacio 

Francisco Ferreira de Cea e D. Maria Joaqnina de Cea. 

Pelo lado maternq era Silva Jardim, bisneto de Fran- 

cisco Freire Ribeiro e D. Catharina Roza de Mendonga. 

Deixo aos genealogistas o trabalho de apurar o valor 

desses nomes, todos elles entrelagados em muitas das 

familias dos Estados do Rio e Minas, Sao Paulo e Rio 

Grande do Sul e mais ainda os tataravos paternos, Fran- 

cisco Ferreira de Cea e D. Francisca de Andrade Quin- 

tanilha e pelo mesmo motivo os maternos Leandro Antonio 

de Andrade Quintanilha, irmao da precedente e casado 

na familia dos Mendoncas... 

A' excepgao do Major Jardim, eram todos esses ante- 

passados fluminenses, e como aquelle brazileiros por con- 

seguinte, pois era o mesmo natural do Rio Grande do Sul. 

Essa circumstancia e tanto mais honrosa quanto se 

pensa em geral que o Brazil vive a imitar a Europa. 

Assim, pois, Silva Jardim era a encarnagao do es- 

pirito nacional, atravez de tres ou quatro geragoes, em 

que nao se encontra entre os sens antecedentes, um sd 

estrangeiro, 

E em vista disto nao admira que o espectaculo de 

um governo entregue As maos de um forasteiro desper- 

tasse nelle as coleras tremendas da indignagao indigena! 

Sen pae exercera o magisterio particular durante uns 

cinco annos, passando para o professorado publico, em 1870* 



Nascido em 2 de julho de 1841, casou-se aos 18 annos, 

entregando-se aos misteres ruraes ate 1865, em que por 

instancia de amigos fundou uma escola particular, que 

aproveitou d infancia de Silva Jardim. 

Primeiro fructo desse casamento feliz, foi, o nascimento 

da creanga, um acontecimento degrande alegria para ocasal. 

Em 1861 pelo mez de fevereiro, e contando ja seis 

mezes de idade, foi elle baptisado pelo Padre Egydio 

Antonio Vieira, vigario da freguezia da Boa Esperanga 

do Rio Bonito. Deste municipio e filho tambem o Sr. Valentim 

Magalhaes, amigo de todos os tempos de Silva Jardim e 

um dos escriptores contemporaneos de maior nomeada. 

Por essa razao tinha Silva Jardim por elle uma es- 

pecial affeigao, como que nascida desses lagos communaes, 

que revelam no individuo o amor aferrado ao bergo natal. 

Sob a protecgSo de Nossa Senhora, foi levado Silva Jardim 

A pia baptismal, por sua avo materna, sendo padrinho 

o marido desta, mas tomando elle como se disse o nome 

do avo pater no. 

E' costume entre as familias catholicas do Brazil to- 

mar-se Nossa Senhora por madrinha e no caso actual e 

tanto mais natural quando se viu que o menino nasceu 

tres dias apenas depois do de Nossa Senhora da Gloria e 

porventura feliz sob tao benignos auspicios. Era pelo 

menos essa a intengao dos paes. 

Silva Jardim, mais tarde, ligou verdadeira importancia 

a esse acontecimento, por ver que ainda neste dia con- 

sagrava o Positivismo um culto particular a festa da 

mulher, a exemplo do que se fazia na igreja catholica. 

Aos 11 mezes ja andava e comegava a fallar com 

extraordinaria precocidade. Era meigo, no dizer dos paes, 

cheio de desejos e vontades, revelando-se em muitas 

occasioes tenaz e resoluto. 

Apenas, porem, ensaiava os primeiros passos, foi acom- 

mettido de febres palustres que o prostraram por mezes, 

no anno seguinte de 1862. 
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E1 um facto muito commum o que se observa nas 

creaneas doentias. A molestia que os exclue dos brinquedos 

proprios da idade, crea nellas o espirito da observacao, 

tornando-as Nao Hies sendo permittido envoiver-se 

nos folgnedos e distraccoes dos outros, observando de longe, 

•registram na memoria os factos que veem e tiram delles 

as ultimas consequencias. Rara a creanca que teve um 

lougo soffrimeuto, uao revelou mais tarde esses attributos 

que sao a base de estudos valiosos da critica philoso- 

phica. 

Assim e que em 1863 jd attrahia a atteucao com sens 

ditos, revelando ja espirito de observacao, caracteristico das 

creaucas doeutias, si i^em que ja fosse forte de corpo, alegre 

e briucalhao. 

Gomo todos os meninos da roca, audava descalco, 

moutado em um cal^o de vassoura, que, por uma peri- 

phrase propria da pouca idade, chamava- de cavallo mar- 

cheiro ; outras vezes atirava-se a travessuras mais perigosas, 

exigiudo graude cuidado e vigilaucia por parte da familia, 

mas jd revelaudo qualidades de temeridade que mais tarde 

the haviam de ser fataes. 

Era fecundo em formar os derivados em eiros, o sen 

cavallo de pdo era ao mesmo tempo gallopeiro e um dia 

em que chegaram a porta da casa o empregado da padaria 

e o veudedor de peixe, elle grita para o pae : aqui estd 

o padeiro e o carapehuseiro! 

As palavras pcto e carapehu, tinham-lhe servido de 

mote para aquellas formacoes de termos, em que si o 

primeiro era trivial, o segundo ndo deixava de exigir 

certo esforco de iutelligencia, o que u'uma creauca de quatro 

auuos era para admirar. 

Estava alii o germeu do futuro professor, do syllogista 

implacavel em favor de um priucipio ou de uma idea. 

Eram as qualidades da deducgdo que se despertavam, 

essas mesmas qualidades, que, mais tarde, fizeram delle 

um orador convinceute. 
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Desde pequeno affeicoara-se as pessoas serias, alas- 

tando-se do commum das outras creancas. 

E' justamente no anno seguinte, de 1865, que o pae 

abre uma escola, na propria casa de residencia, no sitio Sapu- 

caia, a meia legua de distancia da villa, hoje cidade de 

Gapivary. 

Silva Jardim, com essa liberdade que teem as crias 

de casa, entrava a todo instante na sala das aulas, ora 

demorando-se, ora saindo, affeicoando-se a este ou aquelle 

discipulo, conforme as inclinacoes proprias da idade. 

Nos dons mezes decorridos pbde elle apanhar as 

primeiras nocoes da leitura e quando menos o pae se 

apercebe, ja conhecia as lettras, repetia as syllabas e 

procurava solettrar os nomes, conforme era o methodo do 

ensino entao. 

Em abril deste anno, encontra-o o pae a querer 

decifrar um manuscripto. 

— Quern te ensinou a ler, meu fllho, Ihe diz admirado? 

— Foi Lulu, responde todo contente. 

Assim, sem que o pae desse por isto, tinha aprendido 

os primeiros rudimentos da leitura, com quatro annos e 

meio, cabendo a honra de os ministrar ao Sr. Luiz 

Augusto de Sa e Vasconcellos, alumno daquella escola, 

ainda hoje vivo e feito tabelliao publico, na cidade de Macahe. 

E' entao que o professor julga-se na obrigacao de 

continuar a obra do discipulo e comeca a leccionar Silva 

Jardim uma bora em cada dia. Essa predileccao em tao 

tenra idade, ja era seguro indicio da verdadeira vocacao 

para as lettras. 

Em Janeiro de 1866, ja elle lia soffrivelmente, escrevia 

e contava, conhecia a lettra redonda, tinha principios 

de religiao e certo desenvolvimento moral superior a 

sua idade. 

Estudava entao duas horas por dia, mas ja era pre- 

cise obrigal-o a deixar o livro porque a paixao pelo estudo 

devorava-lhe o pequenino ser. 



Nao tinhaoutras distraccoes depois que selhe abriram os 

horisontes da instruccao; era como uma febre, s6 queria lor, 

nao se preoccnpando absolutamente com o mundo objective. 

Em setembro deste anno, estava prompto no que 

concerne ao ensino elementar, como era entao minisirado, 

sustentava discussoes sobre assumptos de historias patria 

e sagrada, e repetia com gosto muitos pontos da geo^ 

graphia do Brazil. 

O pae era o primeiro a maravilhar-se das habilidades 

do filho e sentia que nao soubesse bastante para cada 

vez tornai-o mais illustrado. 

A esse tempo foi a escola visitada pelo Inspector litte- 

rario da comarca, Dr. Jose Antonio de Mattos e Silva. 

Ao entrar na sala, dd com o menino muito attento, 

a estudar, a meia voz, em urn livro que tinha diante 

dos olhos. Acreditando que elle esta fmgindo que aprende, 

pergunta carinhosamente : Entao nhonho, esta apren- 

dendo a frequentar a escola? 

O pequeno olha-o pasmado da pergunta. 0 pae vem 

em seu soccorro e indo ao encontro do medico, que era 

amigo, alem de superior, comprimenta-o e diz-lhe : Si 

V. S. quer se dar ao encommodo de arguil-o, verd que 

esta relativamente mais adiantado do que parece. 

A isto responde o Dr. Inspector: 

— 0 Sr. Professor esta a brincar? 

— V. S. julgard por si, retrucou o pae de Silva Jardim, 

satisfeito da sorpreza que essa revelaqao causava no animo 

da primeira autoridade escolar do districlo. 

Por espago de mais de meia bora, o Dr. Mattos e 

Silva interroga o menino sobre pontos do ensino, respon- 

dendo este com gosto e atilamento, e ao terminar abraca-o, 

declarando perante o pae que os contempla : 

« Que intelligencia precoce ! 

Felicito-o, Sr. Jardim ; seu filho e admiravel ! prodi- 

gioso mesmo 1 Mas, nao consinta que nesta idade estude 

mais de duas ou tres boras por dia.)> 
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Era ja o medico que fallava pela ])0cca do educador. 

0 sen euthusiasmo por mais verdadeiro e natural que 

fosse uao excluia os preceitos da hygiene. 

Era a primeira sagracao do taleuto de Silva Jardim e 

naturalmeute a mais decisiva, pois fazia-o saborear o aute- 

gosto das futuras acclamacoes, no sen peregrinar em de- 

fesa de uma idea. 

Sem parecer suspeito, confessa o pae; que em 25 auuos 

de magisterio publico e particular primario s6 encoutrou 

com quern Ihe igualasse em intelligeucia, na progressao 

de um para quinheutos alumnos. 

Accrescia que sendo Silva Jardim desde pequeuino de 

proporcoes diminutas, nesta 6poca, ainda se afigurava 

mais novo, por estar gordo e rochuuchudo e engauar a 

respeito da idade. 

Muito affavel com todos e dedicado a familia, era 

apreciado pelos parentes e uao menos pelos jovens amigos, 

que Ihe dispeusavam todas as sortes de cariuhos e atten- 

goes. 

0 pae cada vez mais captivo da intelligeucia do menino 

esforca-se para desenvolver-lhe o entendimeuto. Por um 

espirito de rectidao^ que o caracterisa, sente-se fraco para 

arcar com tao graude responsabilidade. Atb alii leccionava 

mais por favor aos amigos do que por amor do officio^ 

si bem que o • magisterio fosse uma profissao que se 

coadunava com a sua natureza simples e abnegada. 

Gomegou entao a estudar com mais afinco para com- 

pletar a educagao do filho e assim passam-se dous ou 

tres auuos mais em constantes labutares, em que o menino 

assimila um maior numero de couhecimentos, com aquella 

facilidade que todos Ihe iuvejavam e chega a 1871 em que 

tern de exhibir-se em prova publica, na escola da Villa, 

para onde tiuha viudo sen pae no caracter de professor 

regio. 

Foi o exame presidido pelo Dr. Manoel Antonio de 

Abreu Sodr6, sendo examinadores o Vigario da parochia, 
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o iilustrado sacerdote Antonio Jose de Freitas e o Advogado 

Joaquim Jose da Gunha Lopes. 

0 resultado desse exame affectava a todos; si por nm 

lado era prova da grande capacidade do alumno, por 

outro lado dava attestado de proficiencia do mestre; pae 

e filho rejnbilaram-se a sen modo, medidas as distancias 

e os modos de ver em cada Idade, com o resultado que 

Hies assegnrava a admiracao em tao tenra idade e o acata- 

mento porparteda opiniaopublica, factos que vieram estabe- 

lecer a dependencia reciproca entre o professor e o discipulo. 

Aos 11 annos estava Silva Jardim prompto em primeiras 

lettras. Passa em seguida a auxiliar na escola, portan- 

do-se ja com aquella circumspeccao e bondade que eram 

um dos principaes e mais estimayeis dotes do sen espirito. 

Si tomar-se a serio o sen papel de coadjuvante e 

nem ha razao para nao crel-o, o sen inicio na vida intel- 

lectual do paiz foi no magisterio que sempre honrou, ja 

por vocacao, ja como meio de ganhar o pao, ja como 

uma heranca pater na que soube ennobrecer e augmentar 

com as fulguracoes de sen talento. 

Entre os) novos discipulos ja figurava uma sua irma, 

mais moca do que elle, de nome Maria Amelia de Mendonca 

Jardim, a quern ensinava com gosto os primeiros rudimentos 

da leitura. 

Depois de casado em S. Paulo, chamou-a a si, com- 

pletou-lhe a educacao, passando a matriculal-a na Escola 

Normal sem pretender diplomal-a. 

Era em tudo semelhante ao irmao, regulando as mesmas 

feicoes, tamanho, gosto e aptidao para os estudos. Essa 

infeliz moca, depois da partida do irmao para Santos e 

estada alii, veio em companhia do pae para casa deste 

em dezembro de 1886 e e depois da proclamacao da Republica 

nomeada professora em Gabo Frio: Vindo residir com seus 

paes em Nitheroy, foi victima da grande epidemia que atra- 
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vessou aquella cidade em 1892? fallecendo a 31 de marco 

deste anno, nove mezes depois do infausto dia da morte 

de sen idolatrado irmao! 

So a religiao, quando conscientemente professada, pode 

amparar e fortalecer um coracao de pae extremoso dupla- 

mente ferido no que tem de mais sagrado, no affecto pelos 

filhos que adorava, e quando ja a immortalidade e o renome 

aureolavam a fronte de um e o amor, a ternura, a 

dedicacao inflammavam a alma angelica de outra! 

Silva Jardim em pequeno ja tinha adquirido habitos 

de moralista, a sua funccao de escolar encarregado da 

disciplina das aulas, tinha-lhe avigorado as nocoes bebidas 

nas boas leituras. 

Indo em cumprimento de alguma ordem paterna 

on fosse levar carta ao Gorreio on dar algum recado a 

alguem, nada o demovia do proposito, on fosse o encontro 

de outras creancas on o ensejo de collier qualquer fructa 

que apparecesse. 

Esse principio de obediencia e respeito por sen pae, o 

afastamento de camaradagens perigosas, em tao tenra 

idade, valeu-lhe a amizade, e estima de sens conterraneos 

ainda os mais consideraveis do logar e todos Ihe propbe- 

tisavam um futuro brilhante como premio de suas vir- 

tudes 

Um dia por acaso entrou sem preoccupacoes em uma 

casa de jogo e perdicao, que sao nos logares e villas do 

interior, um foco de dissipacoes e perversao dos costumes 

brazileiros, e la encontrou um seu amigo, desses que, sendo 

ja rapazes o tratavam com tamanho carinbo, nao obstante 

ja terem vinte annos e inipressionado com o espectaculo da- 

quella especie de alcouce, agarrou-se chorando ao moco e fel-o 

retirar daquelle antro, assegurando-lhe circumspectamente 

que aquelle procedimento era muito feio! Assim praticava aos 

onze annos, talvez com a mesma emphase pedagogica com 

que mais tarde concitava os sens alumnos a serem bons 

cidadaos. 
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Em uma semana que sen pae adoeceu, tal jd era 

reputada a sua competencia em materia do ensino, que foi 

pelo consentimento do Inspector escolar encarregado de 

reger a cadeira publica de professor, o que para elle 

constituiaum novo triumpho por ventura mais ambicionado. 

Ao espalhar-se a uoticia do iucidente, foram muitas 

pessoas, por mera curiosidade, visitar a escola e la o 

eucontraram, refestelado, serio, grave, como um verdadeiro 

mestre, no exercicio de suas funccoes. 0 seu tamanho 

contrastava com a altura do assumpto, mas a sua palavra 

impunha-se e a sua forca de vontade vencia o espaco de 

que a idade o separava. 

Era sua consagracao primeira no ensino publico como 

a outra o foi no particular. 

Os que o viram neste mister sahirarn maravilhados, 

dizendo que aquelle pequeno bavia de ser um grande 

homem... 

Nenhuma musica p6de ser mais grata aos ouvidos de 

um pae do que essas notas da lisonja anonyma, porque 

6 sincera. 

Pouco e pouco vSo penetrando a alma de um doce 

effluvio da verdade e gerando a conviccaodeque as expressoes 

do vulgo sao os prodromos da sentenqa da posteridade. 

Impressionados comesse asserto, restringem os prazeres, 

cortam a larga nos gastos, sacrificam-se por annos e annos, 

com tanto que os seus fllhos estudem e se tornem o objecto 

tao antecipadamente annunciado: voxpopuli, vox Dei! 

Este esboco de predestinacao popular tern arrancado 

da pobreza e da obscuridade muitos talentos que n'um 

meio illustrado desabrocham, vingando as trevas do seu 

passado modesto, e assoberbando a sociedade com a luz 

viva do seu espirito immortal. 

As vezes e o vaticinio do povo o ponto de partida, 

na infancia dos grandes homens, e e por isso que se nao 

esquecem esses dizeres e com elles se rendilha mais tarde 

a vida do varao illustre. 
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Essa grande verdade justifica esse logar commum a 

todas as biographias de semelhante jaez. 

Na roca, como nas villas e cidades do interior, ha 

vinte annos atraz e mesmo ainda hoje, era objecto de 

admiracao, onde nao existiam aulas de latim, saber 

ajudar missa e executar as cerimonias do culto catholico 

em a igreja da parochia. 

Os vigarios procuravam de preferencia os filhos das 

familias mais devotas e que ihes pareciam ma is aptos, 

faziam-nos estudar o rhitual, corrigiam-lhes as syllabadas 

e os admittiam ao mister de coroinhas on sachristaes, 

com applauso dos paes e alegria da multidao. 

Silva Jardim nao escapou a regra geral e occupou 

em 1872 esse logar na ansencia do sachristao effectivo. 

Era nma distinccao, por isso que nao auferia lucro, 

a occupacao daquelle posto que as suas habilita^oes mesmo 

haviam-lhe determinado. 

Acontecia que o parocho do logar era muito sen amigo 

e a quern elle nao saberia recusar um tal favor. 

A esse tempo, como e facil imaginar, era religioso 

ate a devocSo, acreditava na intervencao da divindade 

nas cousas terrenas e deu proves de suas crencas e fervor 

catholicos; uma noite em que sua mae, gravissimamente 

enferma, foi sacramentada, postou-se elle de joelhos a 

rezar diante do oratorio, exclamando entre solugos : « Men 

Deus 1 Minha Nossa Senhora 1 Salvae minha mae ! » 

Impressionava-o a posicao sacerdotal tao approximada 

do Senhor e sendo obrigado a pronunciar-se entre as 

diversas carreiras sociaes, era de opiniao em principio que 

mais valia ser padre do que bacharel em direito, medico 

ou engenheiro, porque o primeiro era ministro do Rei 

do Ceo e os outros o mais que conseguiam era ser do 

rei da terra. Em outra parte me referirei ao gosto que tinha 

pelos trocadilhos. Ahi fica o germen, nao obstante. Essa 

consideragao pdde ser um conceito philosophico, conforme 

o sentido em que for tomada. 
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Seria uma temeridade de illacao ir procurar nessa 

observagao as origens do republicanismo do biographado, 

mas, justiflcavel sob o ponto de vista da logica que 

domina todos os actos da vida de Silva Jardim. 

A' vista dessas manifestacoes theologicas, a primeira 

idea que surgiu sobre a educagao do menino, que se 

mostrava tao religioso, foi a de ordenal-o e para esse flm 

fizeram-se tentativas notocantea entrar elle para o Seminario. 

0 Sr. Dr. Gezario de Mello, ex-delegado na Capital 

Federal, e intermediario nesse empenho, arranjou-lhe a en- 

trada para aquelle estabelecimento, pagando apenas uma 

modica pensao. 

Julga ainda o pae que talvez ordenando-se fosse mais 

feliz ou antes que n5o tivesse um flm tao tragico ! 

Antes de deixar a casa paterna para ir estudar pre- 

paratories, no correr da infancia, recebeu licoes de amor 

ao trabalho, zelo no cumprimento dos deveres de homem, 

de urbanidade no tracto, e de altivez na affronta. 

Essas qualidades jelle as possuia em larga escala 

mostrando-se respeitoso para com os mais velhos, affavel 

com sens iguaes e bondoso com os inferiores. 

0 pae interrogara-o por ultimo sobre a carreira que 

desejava seguir pelos fins de 1872, alguns mezes antes de sua 

partida. Ja entao disse : 

« Eu nao posso querer nem desejar formar-me, respon- 

deu Silva Jardim, porque papae e pobre e tern numerosa 

familia. » 

— Nao, men filho, tornou aquelle, eu posso, si bem que 

com sacriflcio, manter-me com os pequenos rendimentos da 

javoura e gastar comtigo a maior parte dos vencimentos de 

professor, ainda que minguados. 

c( Oh! mas eu hei de ajudar a papae: logo que saiba 

algum preparatorio bem, leccionarei nas horas vagas. » 

Silva Jardim cumpriu escrupulosamente esta promessa. 

Ensinava com gosto por amor do ensino, com persistencia 

por amor da remuneracao. Gastava com economia mas sem 
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privacoes. Calculava em doze contos de reis a despeza feita 

em nove annos e sete mezes de estudos, sendo quasi metade 

ganha pelo seu traJDallio e tudo mais a expensas do pae. 

Depois de resolvida a partida do menino, em conselho 

de familia, para um estabelecimento de ensino secundario, 

em 23 de abril de 1873 seguiu para Nitheroy em compa- 

nhia rde seu pae. 

Todos que deixaram um dia o lar paterno em busca 

de um futuro, em logar distante, sabem quanto e dolorosa 

esta separacao entre irmaos que se estreitam, filhos que 

se beijam e lagrimas que sobem dos seios tmaternaes. 

Chegados a entao capital da Provincia, depois de uma 

viagem penosa a cavallo e por mao tempo, e Silva Jardim 

entregue aos cuidados dos dignos professores, amigos de 

seu pae, os Srs. Honorio de Garvalho e seu filho Felisberto 

de Garvalho, actual professor de portuguez do Lyceu de 

Humanidades daquella cidade. 

Foi em casa da familia deste tratado sempre com o 

maior carinho, principalmente por occasiao de ser acommet- 

tido de variola, de que, apezar de benigna, conservou durante 

a vida sensiveis marcas no rosto. Entre as pessoas que 

o assistiram nesse doloroso transe lembramos o nome 

dos dedicados amigos Carlos Augusto Mariz Sarmento e 

Antonio Pereira da Costa Rios. 

As multiplas occupacoes do Sr. Felisberto de Garvalho 

nao permitiam-lhe leccionar, como desejava, ao menino, 

e de accordo com o pae deste, manda-o para o collegio 

Silva Pontes, regido pouco depois pelo bacharel Felippe 

de Sampaio Correa, nomeado, neste mesmo anno, Juiz 

Municipal de Campos. Alii teve como professor, alem de 

outros, o Sr. Francisco Antonio Cantarino. 

Por aquelle motivo foi fechado o referido collegio e 

teve Silva Jardim de procurar em outro logar a instruccao 

que o seu atarefado hospede Ihe nao podia ministrar. 
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Matriculou-se, pois, em 1874 por intermedio do mesmo 

Sr. GantarinO; no mosteiro de S. Bento; onde cursou as 

aulas de portuguez, latim, francez e geographia. 

Em carta de 8 de julho de 1874, escripta de Nitheroy, 

em que dava conta de suas resumidas despezas e dos livros 

a comprar, confessava que ia bem de estudos e a prova e 

que terminava por este francez macarronico, mas que na 

bocca de nm cascabulho, que apenas sabia balbuciar a for- 

mosa lingua, tinha certa graga e indicava a preoccupacao do 

momento : Je ripeut pas etre plus etendu. Jetez votre bene- 

diction, mon pere et ma mere, sur votre Jlls q'il vous aime. 

Pardonez les erreurs et le papier. Antoine. 

Foi em Nitheroy, em casa do Sr. Honoratode Garvalho, 

que teve por companheiro Francisco Pessanha, hoje medico 

na Capital Federal, de quern foi sempre muito amigo. 

Em S. Paulo, quando tratou dos papeis de casamento, 

recorreu ao Frei Santa Gatharina de Mendonga Furtado, 

em virtude dessas boas relagoes, e obteve delle um attestado 

de confissao que com elle fez na melhor harmonia. 

Este facto e tanto mais singular quando ja sendo 

Silva Jardim positivista, foi obrigado a procurar um padre 

catholico para o absolver das culpas. Para casal-o, os 

representantes da igreja exigiam aquella formalidade, que 

torna o Sacramento mais bem acceito e como Silva Jardim 

nao estava disposto a renunciar a sua felicidade futura por 

meras questoes de rhito, sujeitou-se, escolhendo, para isso, 

o sen antigo director espiritual. 

0 que fosse essa confissao todos imaginam : uma exposi- 

cao de doutrinas em que o reverendo abbade terminava 

invariavelmente por estas palavras Jardim, d 

assim!... 

Me lembra^ como hoje, que fizemos^ eu e outros com- 

panheiros, uma grande festa a exhibigao do bilhete de 

confissao! 

Silva Jardim tinha effectivamente se confessado. Frei 

Santa Gatharina era incapaz de Ihe fornecer este documento 
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sem que tivesse tentaclo chamal-o ao bom caminho e por 

outro lado o noivo era incapaz tam])em de semelhante acto. 

Infelizmente, si elle procurasse sophismar, nao faltaria por 

ahi alem, no clero estrangeiro, seja dito em abono da 

verdade, e da dignidade do sacerdocio nacionaL, quern 

Hie proporcionasse o attestado sem exigir o acto corres- 

pondente, como succede a muitos. 

0 espirito de tolerancia de Silva Jardim foi alem. Depois 

de casado, baptisou os filhos, assistiu a cerimonias reli- 

giosas, conservou com os padres de sen conhecimento as 

mais affectuosas relacoes. Os trades deS. Beuto o distin- 

guiram sempre e entre os poucos ja existentes o Frei Bento 

da Trindade. 

Os cursos de preparatories mantidos a custa desta ordem 

foram desde muito um foco de instruccao inestimavel, um 

verdadeiro amparo aos mocos pobres e applicados, que 

estudavam sem nenhum dispendio, disputando em epochas 

apropriadas os sens exames com a consciencia do saber. 

0 que mais admira e que o ensino ministrado era 

completamente leigo e que alguns dos professores eram 

verdadeiros pensadores livres! 

Esse periodo da vida de Silva Jardim, por mais des- 

pcrcebido que corresse, foi de grande influencia no sen 

futuro. Foi abi que iniciou-se na grande lucta pelo saber 

conquistando reputacao de estudioso e bem comportado. 

0 grande numero de materias que estudava ainda 

assim nao o impediam de fazer litteratura e data da 

frequencia desses cursos a sua estrea jornalistica no Laharum 

Litterarlo, folha redigida pelos alumnos daquelle esta- 

belecimento de que era redactor-chefe. 

Mais tarde a denominacao que da ao sen primeiro 

pamphleto critico e uma reminiscencia desta epocha. 

A Academia de Direito em S. Paulo funcciona no antigo 

convento de S. Francisco, no largo chamado deste nome, 

s. j. 2 
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hoje Praca de Jose Bonifacio, o mogo, onde se ergue a 

estatua deste notavel tribuno e mais notavel poeta ainda. 

Assim, pois, os freqaentadores do curso, os acadernicos 

de entao, nao podiam, comgrande propriedade, ser appelli- 

dados de Gente do Mosteiro, e Silva Jardim por sen 

lado nao estava no caso de confundir duas cousas tao 

diversas, referentes a ordens religiosas por sua vez bem 

differentes. 

E' que elle considerava aquillo uma cousa infantil, 

rndimentar, preparatoriana, e como tal assimilou o pessoal 

a creangada collegia!, tal como elle observou na corte entre 

aquella gente que frequentava o mosteiro onde havia 

estado. 

Essa ironia do joven pamphletista nao era menos 

cruciante que os conceitos da critica formulados sobre os 

rapazes de sen tempo. 

Tendo muitas materias a estudar e repartidas por 

differentes boras do dia, sendo obrigado a cumprir com 

os deveres da hospedagem na casa onde se achava, em 

Nitheroy, consumia muito tempo nas viagens, alem de 

expor-se aos perigos que ainda hoje ameagam os passageiros 

das barcas-Ferry. 

A' vista disso, solicitou e obteve consentimento do pae 

para vir morar na capital do Brazil, em companhia de 

collegas de sua escolha, que a esse tempo ja os tinha. 

Mudou-se entao para o Rio, indo residir em repuhlica. 

0 que e esta vida de estudante nas chamadas republicas 

so quern passou por ella podera dizel-o! Ao par das 

privagoes de toda a especie, mais pela incuria do que pela 

falta de meios e sobretudo, devido a que os jovens espi- 

ritos preoccupados somente com o lado intellectual de sen 

ser, descuram compietamente o lado pratico das cousas 

e quigd muitas vezes, o moral; soffre-se ainda carencia de 

relagoes de familia, em cujo seio se possam cultivar as 
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affeigoes domesticas e reavivar o espectaculo do lar dis- 

tante, dando isso logar a habitos revolucionarios que nao 

se coadunam com o meio social. 

Felizmente Silva Jardim nada perdeu de seus costumes 

severos e delicados e atravessou essa crise como muitas 

outras entre o estudo e a controversia das materias 

aprendidas, transformando a casa em paico ou tribuna e 

os companheiros em comparsas ou ouvintes. 

P6de-se dizer delle que desde muito cedo levou toda 

sua vida a ler e discursar! 

Dos preparatorios que estudara nas aulas do mosteiro, 

Silva Jardim deixara apenas de fazer o de latim que requer 

mais tempo. 1 

Tendo-se matriculado alii em 1874, no anno seguinte, 

fez na Instruccao Publica os exames de portuguez, francez 

e geographia e foi approvado em todos plenamente e com 

a nota de distinccao no primeiro. 

Depois deste brilhante resultado o pae consente em 

que deixe aquelle estabelecimento e se matricule no Externato 

Jasper, a rua do Rosario, em frente a de Gongalves Dias, coin- 

cidindo essa frequencia com a sua moradia na cidade 

em companhia de outros collegas.2 

Foram companheiros de casa de Silva Jardim os dis- 

tinctos mocos Raymundo Gorrea, matriculado no mesmo 

dia em Direito, Pedreira Franco, engenheiro, Pessanha e 

Liborio Seabra, formado igualmente, em medicina. 

Em 1876 fez os exames de inglez, arithmetica e rhetorica. 

No meio em que se achava falleciam-lhe recursos 

para uma vida mais folgada, sentindo-sepequeno diante de 

i.C-28- 10-7'?. 
2 Foram seus professores, al^m de Mister Jasper, os Drs, Zeferino, Malheiros, V. 

de Souza, L» Milagres e Vargas de Andrade. 



tanta grancleza. Gompreliendeu quo s6 o commercio podia 

dar-lhe os meios necessarioi para satisfacao do suas 

principaes necessidades. 

Para colionestar o sou natural despeito, invoca os 

motivos do pobreza e familia numerosa deque era sobre- 

carregado o pae, para quem uma vez ja tinba appellado e 

cuja solucao conhecia. 1 

Neste anno, achando-se possuido daquellas ideas de 

traballiar para ganhar a vida, pediu permissao para deixar 

os estudos tao brilhantemente encetados e empregar-se 

n'nm escriptorio commercial. 

Perorava dizendo que sen pae nao podia com tantas 

despezas e elle nao queria ser o algoz de sua familia. 

Motivos de molestia tambem influiram para isso; mas, 

ao ter approvacao da resolucao favoravel do pae, que 

por telegramma a tinba annunciado, procnrara o amigo que 

the promettera a arrumacao e este Ihe dissera peremptoria- 

mente que julgando que o pae nao o attendesse em sen 

pedido de seguir o commercio e estando elle com a escripta 

atrasada, apparecera-lhe um rapaz habilitado e acceitou-o, 

flcando assim com o logar, que Ihe era destinado, preenchido 

por outro; que esse logar era por natureza o ultimo da casa 

e nao correspondia as suas habilitacoes como homem de 

lettras e teria de investil-o de attribuicoes proprias do 

guarda-livros, o que iria ferir justas susceptibilidades; de- 

mais accrescentara o commerciante, todas essas cousas que 

fazem o apparecimento de rivalidades entre empregados 

perturbam o equilibrio da casa de negocio. 

E, concluindo, offereceu a Silva Jardim um logar de 

hospede em sen estabelecimento commercial, o que aquelle 

dignamente recusou. 

Essa historia e por de mais conhecida no commercio 

do Rio de Janeiro, onde, alguns annos atras, nao havia 

espaco para os mocos brazileiros... 

i C 30-10-76. 
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As difficuldades materiaes eram que mais prepon- 

deraram nesta resolucao a tomar^ pois na mesma carta em 

que elle dava conta desses successes que occorreram pela 

occasiao em que ja se achava em Santa Thereza, morando 

com sen prime, o Dr. Gonstante Jardim, em outubro de 

1876, dizia emphaticamente : 

« Estudar e men fadarie, perque nasci para o estude, 

seja elle de qualquer prefissae; e amor as lettras nae e 

questae do habito, mas sim uma lei innata, diante da qual 

o homem uao pode fugir. 

Mas que fazer? Vim pobre ao mundo, sem o cunho 

dos priviiegiados da fortuna e estygmatisado pelo ferrete 

da fatalidade. 

Ninguem pode fugir ao destine que a Natureza Hie 

deu, ja dizia o poeta romano. 

Pessoas ha que, julgando das cousas em these, reprovam 

minha resolucao, mas que depois de ouvir-me em par- 

ticular concordam plenamente. 

De urn ouvr: i 

A sociedade e quern perde, ao passo que voce ganhara, 

podia brilhar n'uma carreira litteraria. 

Porem nunca sabertam comprehendel-o. 

Foram estas as palavras de quern meia hora antes 

julgara minha resolucao uma loucura, e que depois dizia-me 

ser prova de bom senso. » 

A muitos respeitos torna-se esta correspondencia no- 

tavel, porque explica diversos pontos da vida do moco e nella 

se divisa o pensador e o homem de caracter. 

Tudo o que faz e premeditado, discutido e posto em 

execucao, embora mais tarde abandonado, si para isso 

houver motivos de forga maior. 

Nesta mesma data justifica-se elle de algumas observa- 

coes que o pae julgou dever fazer-lhe, a pretexto de artigos 

t 1 Cesari0 Souza Motta, companheiro de casa e colle^a do (Dr. Ci Jardim de quem se falara maia tardei. e i. 



por elle publicados em jornaezinhos, taxandoos de exalta- 

dinhos e acreangolados. 

« Os meus escriptos sao todos litterarios como os que 

publiquei no Labarum sobre Galicismos e Tiradentes. 

Querera referir-se a este ultimo f Eu creio que nao 

sera crime manifestar alguem suas ideas, desde que nao 

offenda a pessoa alguma. 

O homem tern liberdade de pensar, diz o padre Bar be. 

As ideas que expendo sobre Tiradentes nada teem de 

exaltadinhas, pois ninguem pode deixar de concordar 

com ellas. Falla-se ahi de relance sobre o absolutismo... 

e quern o deseja ? 

Quern nao quer a liberdade? 

Tambem nao teem nada de acreangoladas, porque muitos 

anciaos asseguem. Quanto a comprometter-me, naocreia. 

Antes assim fosse, porque era isso uma prova de 

que ligavam apreco d minha pessoa. 

Era minha intengao concluir o estudo sobre Tira- 

dentes, no qual pretendia mesmo ganhar algum dinheiro; 

mas, d vista de semelhante prohibigao, nSo o farei. 

As ideas que tenho a additar sao consentaneas a 

maneira por que principiei o trabalho e nao posso modi- 

flcal-as. A todos devemos o respeito e veneraQao, mas 

a ninguem o sacrihcio de nossa consciencia. As ideas 

expendidas sao filhas da civilisagao; quern actualmente 

fizer obras que tenham o cunho dos seculos XV ou XVI, 

esteja certo que nada conseguira. Por conseguinte, nao 

tenho receio de haver escripto cousa alguma que me 

possa comprometter. 

E' verdade que quern me ler sabe logo quaes sao 

minhas crenqas 1 politicas, mas terei sempre muito prazer 

nisso, porque nao necessito occultal-as. » 

E' umabella pagina de psychologia esta carta, escri- 

pta aos 1G annos de idade, no meio de uma situagao 

1 O gpypho nao 6 do autor. 
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desesperadara, em qae se procurava fartar a carreira 

das lettras e entrar para o commercio, afim de por termo 

as necessidades da vida precaria de estudante pobre. 

Ahi se encontra essa dualidade pedagogica e politica, 

ainda em germen, porem francamente revelada na 

capitulagao dos dons unices artigos que publicara. 

Renunciava sobretudo, porque, repetia elle, nao queria 

ser o algoz de sua familia. 

Nao ha duvida, taes sentimentos sao generosos em 

tal idade, e poderiam servir de exemplo aos fllhos pro- 

digos, que conseguem bacharelar-se a custa do futuro 

de seus irmaos, solidarios com o pae na educagao delles. 

Na maioria dos casos, para que se conte um doator na 

familia, gastam os brazileiros o peculio que possuem, com de- 

trimento do bem-estar proprio, sem considerar que, desappa- 

recido o direito de primogenitura, nao assiste a nenhum dos 

irmSos a preferencia na distribuigao dos deveres paternps. 

P6de tambem ser que no meio onde ora se agitava e 

na carencia de maiores recursos, em face da opulencia 

que da o commercio do Rio de Janeiro, elle se deixasse 

tentar pela inveja das rrqqezas e quizesse escalar o 

templo da fortune com as azas de Mercurio. 

Por mais contrariado que estivesse, nao sabia o pae 

negar nada ao filho idolatrado, e foi verdadeiramente 

penalisado, que consentiu no que Ihe pedia. 

Esteve por espaco de tres mezes em um escriptorio 

commercial, a rua Vlsconde delnbauma, (Vide pag. 173 

e 174 das Mem. e Viag. ) 

Gedo, porem, comprehendeu que nao nascera para 

aquelle mister. Na primeira opportunidade despediu-se 

do patrao. Tornara-se a encontrar com o sen professor 

e ex-director, e este o convidara para collaborarem juntos 

em um trabalho sobre lingua ingleza, cujo aproveitamento 

Ihe conhecia. 1 

1 C. -28-11-77 — Quitanda, 2® andar. 



Ao retirar-se do emprego, o dono da casa, que soubera 

apreciar o sen comportamento durante a curta estada no 

escriptorio^ Ihe dissera urhanamente: «Em minha casa do 

negocio haverd sempre um logar para o senhor. » 

Annos depois, em uma conferencia publica, desposava 

como sua a causa dos caixeiros, desenvolvendo a theoria 

politico-economica eiitre os patroes e os obreiros de qualquer 

classe, para o flm de provar igualmente que aquelles 

tinham direito ao descanco nos domingos. 

Este facto e coetaneo da sua propaganda e em occasiao 

opportuna sera tratado. 

Apos tao pequena experiencia, mas o tempo preciso 

para esquecer as magoas passadas, entrega-se com ardor 

aos estudos novamente e no flm deste anno e approvado 

plenamente em latim e philosophia. Fizera o exame de 

historia, mas sen espirito recto nao tolerou que o examinador 

trocasse-lhe o ponto, protestoiq e^ apezar deter-se sahido bem? 

ainda assim foi iriiabilitado por esse typo venal de professor. 

«Para nao estar so no Externato, escrevia elle, a 

convite do Pecanha, moro agora com este na rua da 

Quitanda n. 187, 2° andar, em um borne pequeno quarto, 

que elle alugou. Tenho estudado bastante ; creio ser feliz... 

Adoptei em minha vida um novo systema, que estou 

pondo, a risca, em pratica : 1°, estudar muito, porem com 

methodo, sem prejuizo da saude; 2°, dormir o necessario 

(seis boras); 3°, limitar as relacoes com familias de 

meu conhecimento, de modo a so ser encontradoem dous 

logares, em casa e nas aulas; 4°, seguir em tudo sens 

conselhos sobre a direccao de minha vida, pondo de parte 

qualquer opiniao dos falsos amigos; 5°, ser omais modesto 

possivel; e 6°, flnalmente, nao apparecer em publico sinao 

em determinadas occasioes e sempre com um flm nobre 

e elevado. 

^ Cafta de 28 da outubro de 1877. 



Tem-se ahi um verdadeiro programma de vida criterio- 

samente organisado e que denuncia um espirito preoccupado 

com o sen destino social. 

Invadia-o de novo a febre pelo estudo e a faina dos 

preparatorios perante a Instruccao Publica. 

A campanha destes estava prestes a flndar, faltava-Ihe 

apenas geometria, ehistoria, queja era materia estudada5para 

se matricularem direito, ondenao se requeria siqueroexame 

de algeJjra, que liga aquella aarithmetica, por elle ja esludada. 

Aquella mesma geometria, em S. Paulo, nao passava da 

primeira parte; quando na aula do professor desta Acade- 

mia, o Sr. Francisco Aurelio, de celeberrima memoria, 

comecava a despontar um ponto luminoso no horisonte, 

que elle equiparava ao quadrado da hypothenusa, encer- 

ravam-se as aulas do Curso Annexo, sem a menor nogao 

de geometria no espaco, do que, ao que se dizia naquella 

cidade, o illustrado mathematlco ainda ncio havia explorado 

o mais elementar principio. 

Quaesquer que fossem as nocoes geraes de geometria, 

a tres dimensoes, que em outra parte se houvesse estudado, 

estava-se mais que preparado para fazer-se exame alii e 

sahir-se approvado. 

Em marco de 1878 estava Silva Jardim preparado para 

fazer os exames que Ihe faltavam; mas, si fosse esperar 

para fazel-os na corte, perderia a opportunidade de matricular- 

se este anno, em S. Paulo, por cuja carreira de bacharel 

em direito se tinhaja man-ifestado. 

A familia obtem-lhe carta de empenhos, elle recusa-as 

com dignidade, bavia entrado em todos os exames sem 

proteccao e nao havia de ser nos ultimos que iria mendigar 

um chamado antes do tempo. Offerece-se, entretanto, oc- 

casiao de ser chamado em historia e presta exame com 

approvacao plena. 

Intormaram-no da possibilidade de requerer em S. Paulo 

banca especial, que se concedia de praxe aos matriculandos 

a quern faltava uma s6 materia,'escreve ao pae informando-o 
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de sua resolucdo, pede-lhe os meios de viagem e a 25 

daquelle mez parte em companhia de sen distincto collega 

o Sr. Raymundo Gorrea, que se achava nas mesmas 

condigoes a respeito do exame de geometria. 

Sao ambos apresentados ao conselheiro Pi res da Motta, 

director da academia, pelo Dr. Siqueira Bueno, e no dia 27 

fazem sem a menor difficuldade o preparatorio exigido, 

matriculando-se naquella faculdade em 1° de abril. 

Estava vencida a campanha dos preparatories e feito 

calouro aos 18 annos incompletos, o futuro critico da aca- 

demia^ o propagandista consciente do ensino, e factor impre- 

scindivel da Republica. 

Nao era a unica nem a ultima das victorias, mas era 

aquella que porventura mais ambicionava. 

Sobre este assumpto nao tenho a accrescentar sinao 

transcrever um trecho integral da primeira carta que 

elle escreveu ao pae em data de 30 do sobredito mez 

de margo, e que da uma idea exacta do estado psychologico 

em que se achava aquella grande alma: 

« Muito se ha de queixar de mim, por nao Ihe haver 

escripto a mais tempo. Tern razao; mas, em compensagho, 

as boas noticias que Ihe dou nesta veem tornar nulla a 

minha falta. 

Recebi do Sr. Jose Gorrea Porto 300$. Desses entreguei 

150$ aos Srs. Amorim, Pereira & Gosta, e reservei 150$ 

para as minhas despezas de viagem. Escrevi-lhe mandando 

dizer que o prazo da matricula era ate 30 de margo; depois 

disto nao Ihe mandei dizer mais nada a respeito. 

Sexta-feira 22 fiz exame de historia na corte e fui 

approvado plenamente; todos os meus colleges disseram 

que houve, quando nao injustiga, demasiado rigor e pre- 

vengao commigo. Felizmente minha approvagao foi plena; 

nao importa o mais. 

Vendo que nao podia fazer exame de geometria na 

corte, por nao haver tempo, pois que so seria chamado 

no dia 1° (depois de amanha), na segunda-feira, 25 do 
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corrente, por uma daquellas suas resolugoes repentinas e 

precipitadas, arranjei a mala, tome! a estrada de ferro 

em companhia do Raymundo Gorrea (que se achava 

nas mesmas condicoes) e, depois de viajar um dia inteiro 

n'um vagao de 2a classe, com a esperanqa por guia e a 

confianqa em Deus, como estrella, cheguei a S. Paulo. 

Dormimos a primeira noite em um hotel, no outro dia 

fomos a casa do Dr. Siqueira Bueno, amigo do pae de 

Raymundo, que logo nos prestou os obsequios possiveis. 

Por iutermedio delle requeremos exame de geometria, 

e fomos plenameute approvados perante a banca do curso 

aimexo da academia de sciencias juridicas e sociaes desta 

cidade. 

0 prazer que sinto ao escrever-lhe esta e immenso! 

Segunda-feira matriculo-me. Tambem o Raymundo; como 

hoje foi o ultimo dia do exame e amanha e domingo, o 

director consente que nos matriculemos naquelle dia. 

Um anno poupado, economisado ate d medulla dos ossos, 

um anno de academia, um anno de lucta para o futuro, 

um passo avante, uma barreira vencida! 

Mas nao paro aqui. Matricular-se significa estudar. 

Para muitos isto e bastante. Para mim ainda falta um 

quid: ganhar dinheiro para estudar. 

Pois bem: o Dr. Gesario, 1 que me tern tanto auxi- 

liado aqui, em S. Paulo, me arranjou um collegio, onde, do 

dia 22 de abril em diante, comeqarei a explicar portuguez. 

Quanto ganho, nao sei: creio, porem, que ha de ser cousa 

de 50$ para cima. Nunca para baixo, foi o que me afiancou 

o mesmo doutor. 

Assim, pois papae, tenho eu convicgao de poder en- 

cetar minha vida academica, sem ser-lhe penoso, sem 

sacrifical-o. At6 que emfim ! » 2 

1 Dr. Cesario N. deS. Motta, actual secretario do Interior do Estado de S. Paulo 
( pag. 21, nota 1 ). 

a Carta de 29 de margo de 1879. 
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Pela primeira vez falla-se aqai positivamente de dinheiro- 

E' preciso dizer que era esta e uma das preoccupacoes 

constantes de Silva Jardim, isto e7 ganhar o necessario 

para nao se tornar pesado ao sen progenitor. Jd quando 

em Santa Theresa, elle pensava em poder anterir algum 

lucro do trabalho sobre Ttradentes, que encetara no 

Lcibarum Litterario, de que era redactor em chefe e e 

conhecida a razao que o demoveu disso. A resolucao de 

empregar-se no commercio tambem relacionava-se com 

esse facto. Elle tinha uma comprehensao exacta da situacao 

financeira de sen pae e nem um so momento olvidava-se 

de que era preciso a todo transe prover as suas despezas 

pessoaes, alliviando sen pae dos compromissos com sua 

formatura. 

Mais de espaco ver-se-ha pela propria correspondencia? 

que jamais abandonou essa idea, o que Ihe valeu sempre 

a reputacao de bom filho. 

Em abono da verdade devo dizer que este sonho do 

collegio logo no primeiro anno academico em S. Paulo 

nunca se realizou e que o sen esforco teve de ser apro- 

veitado n'outro campo de actividade como revisor e colla- 

borador da Trihana Liberal, 

Em carta posterior, de 3 de abril daquelle anno, descreve 

pormenores da academia, declinando nomes de lentes e 

fazendo apreciacao de carestia da vida. Residia entao a rua 

de S. Jose n. 1, a troco de 50$ por casa e comida. Era 

sen companheiro de pensao Raymundo Gorrea, de quern 

ainda nao havia se separado. 

A carta seguinte, escripta a 19 do mesmo mez, da 

medida exacta dos sentimentos de que se achava possuido 

o joven academico. E' uma nota romantica de muito 

apreciaveis consequencias e precursora do ruidoso successo 

que no mesmo anno adquiriu entre sens collegas : 

« Ha alegrias que nos sao tanto mais caras quanto 

mais se dilatam e reproduzem. 0 prazer de matricular-me 

no curso juridico, prazer que para alguns espiritos poderia 
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parecer a principio uma puerilidade, se transforma n'um 

sentimento puro e santo, porque representa um passo 

avancado n'uma Jornada, cnjo fim glorloso se traduz n'um 

nobre trabalho para o regozijo e felicidade' futuros da nossa 

familia. Mais satisfeito flquei, portanto, quando recelji 

sua carta de 15 do corrente em que diz ter recebido as 

minhas de 30 do passado e 3 deste. 

Que papai tenha ficado satisfeito e contente, e acima de 

tudo o que mais eu almejava. Ainda mais : o matricular-me 

significava para mim um dever de filho e um dever do 

homem social. 

Eu ha via promettido matricular-me. Acima detudoo 

dever. 

Mas, quern dera que o que agora Hie digo aqui, no 

papel, por entre as distancias que me separam do seio 

da familia, pudesse fazel-o oralmente! Que splein, papae! 

S. Paulo agora nao e uma cidade : e quasi um Capi- 

vary. 

A mocidade academica retirou-se toda, para o Pxio, uns; 

para as casas de suas familias, outros. A razao e que 

estamos em ferias. Temos quasi um mez de disponibilidade. 

Estudo : — eis ahi o que faco. 

Nao tenho relacoes aqui em S. Paulo. Ou antes, 

tenho-as. Sou ja conhecido por toda a mocidade academica, 

e bem conhecido, o que ainda e melhor, e S. Paulo e uma 

terra pequena : qualquer pessoa faz barulho ; flz um discurso 

n'uma sociedade, para a qual entrei depois de muitas instan- 

cias, e tanto bastou para que fosse o men pobre nome 

reconhecido entre os veteranos do grande circulo litterario 

daa cademia. Desculpe-me estas particularidades. Mas, quando 

nos achamos tao distantes, que so o progresso pode-nos 

reunir por meio do vapor, que fazer, sinao conversar por meio 

da palavra escripta, ja que se o nao pode fazer pela oral ? » 

Dons annos apenas haviam decorrido e aquelle rico 

programma do cascabulho aboletado n'um 2° andar da 

rua da Quitanda era roto na parte mais importante do 
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sen conteudo, a saber, nos §§ 5° e 6°, que tanto se recom- 

mendavam pela pureza dos sentimentos que delles resum- 

brava. 

E' que a vaidade, o desejo de apparecer, de ligurar, 

de causar ruido em torno de sen nome, era uma faculdade 

predomiuante do sen coracao, que a sua intelligencia 

illuminava; mas que sen caracter impetuoso nao tinha 

bastante forqa para conter e modificar. la n'um crescendo 

assustador em demanda da celebridade, que era o seu 

sonho dourado de moco. 

A'vista de semelhantes expausoes, tao verdadeiras quanto 

ingenuas, podia-se exclamar como os nossos antepassados 

latinos: sic itur ad astra! 

Effectivamente S. Paulo em 1878 estava quasi no estado 

rudimentar ou amorpho. A vida commercial concentrava-se 

ao espaco pentagulado pelos conventos de S. Ben to, S. Fran- 

cisco, Carmo, Santa Thereza e Gollegio. 

Mas ja se notava a tendencia para crescer e emancipar-se 

do despotismo esteril do academicismo. 

De anno para anno dilatava-se pela planicie que ia do 

morro do Ghd d Barra Funda, alargando-se no sentido 

dos pontos cardeaes. Sempre crescendo em commercto e 

nas industrias, em edificacoes pittorescas e modernas, 

attinge hoje um maximo de extensao, aformoseada com 

aqueductos e pontes sobre os rios do Anhangabu e Taman- 

duatehy, offerece o aspecto da mais bella cidade central 

que possue o Brazil e approxima-se em riqueza e movimento 

com a propria capital da Uniao. 

Perdeu de ha muito a cor local, que fazia della 

uma cidade sui generis e facilmente percebida nas descri- 

pgoes romanticas de Macario ao encetar da Noite na 

taverna* 

E' nesse momento de transformismo que se transporta 

Silva Jardim d Paulic6a, e a sua apreciagSo resente-se 
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do pedantismo fluminense que, mesmo longe do Rio de 

Janeiro, so tern diante dos olhos o estreito cano da rua do 

Ouvidor a referver de gente, como nm tnbo kaleidoscopico! 

Ha factos na historia de um povo que se impoem aos 

proprios adversarios, pelas sympathias que despertam e 

de que enchem-se os coracoes bemfazejos. 

Nesses casos esta o movimento revoltoso conhecido 

sob o nome de Inconfidencia. 

Entre os vultos que ahi se immortalisaram, destaca-se 

o de Tiradentes, que e o representante legitimo da aspi- 

ragao patriotica, ou melhor, a encarnagao genuina do 

elemento nacional. 

Os proprios historiadores do imperio sentiram essa 

influencia benefica e revelaram sempre, apezar do sermao 

encommendado, um espirito generoso por esses primeiros 

martyres de nossa emancipacao politica. 

Ao iniciar os sens estudos de historia patria, Silva 

Jardim, ainda como estudante de preparatories, procurou 

traduzir esse sentimento geral, que resalta das narrativas 

imperfeitas do tempo. 

Em um dos jornaes para que escrevia, compoz 

um estudo ou artigo sobre Tiradentes, 1 cuja historia 

aprofundou durante a phase positivista e da propaganda 

e de que a conferencia feita no Cassino Fluminense, na 

noite de 21 de abril de 1890, no caracter de orador official, 

e a synthese ma is completa e mostra quanto o papel desse 

patriota influenciou no caracter do sen moderno successor. 

Era precise para isto que desde cedo elle encontrasse 

em si verdadeira affinidade com aquelle prototypo da de- 

mocracia colonial, para nunca mais perdel-o de vista, . 

mesmo no tempo em que o ideal republicano existia mal 

definido em seu espirito. 

1 Carta de 30 de outubro de 1876^ 
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Elle falla de Tiradentes como si de si proprio fallasse, 

afflrmando-o, com os historiadores que o dizem : «mui 

pontual nos sens deveres e sempre lembrado para as 

ma is arriscadas diligencias, » J qualidades estas que Ihe 

eram communs a elle, Silva Jardim, esse novo Tiradentes, 

na abnegacSo e no sacrificio, levados ao extremo. 

Ao entrar para a academia, elle volta a essa fonte 

de inspiracoes e subscreve um outro estudo on artigo 

sobre os Barclos da Inconfidencia, onde, segundo um dos 

sens biographos e amigos, atravez de um estylo arrevesado 

e impertinente, arrebicado de gbngorismo, descobre-se um 

solido censo critico, uma lucida e penetrante faculdade 

judicativa. 2 

Esse trabalho sahiu a luz na revista Direito e Lettras, 

onde tambem publicou um outro sobre os Rumores vul- 

canicos, do Sr. Teixeira Bastos. 

Foi, por assim dizer, a sua estrea no jornalismo aca- 

demico de S. Paulo em 1878. 

Morava com outros collegas a rua de Santo Amaro. 

Havia em frente a sua casa um poste de iliuminacao 

publica. 

A' bora crepuscular vinha o empregado incumbido do 

servico de accender os iDicos de gaz. Silva Jardim, a falta 

de melhor distraccao, entendeu debicar esse pobre homem, 

que, de inoflensivo que era, tornou-se um grandissimo mal- 

criado para com os estudantes. 

Essa troca, por me parecer original e dar uma idea 

do bom humor do entao calouro, e que a refiro, trans- 

portando-a ao tempo preciso. 

Silva Jardim aguardava a chegada do homem e, 

antes que elle erguesse a lanterna, ordenava-lhe com 

1 Conf. cit. Pag. 2. 
2 Y. Magalhaes. « 0 Paiz » de 14 de julho de 1891, 
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toda emphase de quem commanda um esquadrao : Accenda 

ahi! A' primeira vez, o pobre liomem olhou para elle^ 

olhou para o lampeao e nao disse nada ; accendeu. A'" 

segunda; ja redarguiu : Eu accendo, mas na'o e porque o 

senhor mande... 

Silva Jardim repetiu a ordem em torn de quem nao 

admitte replica. 

0 empregado vociferou ! Nos outros dias, ja de longer 

ao avistar a troca de estudantes, vlnha elle bradando 

os maiores insultos. Todos mantinham-se calmos. Ao 

chegar, ordenavam em coro : Accenda! 

Pode-se imaginar o effeito que este espectaculo produzia 

na vizinhanca. As gargalhadas mais confundiam o infellz. 

empregado, de quem afinal se condoeram, mas a formula 

tinha sido descoberta para cacetear (e termo paulista )> 

os accendedores de bico de gaz, e a garotagem tomou conta 

della. 

Le-se nas suas Memorias e Viagens : 

« Foi nessa rua que escrevi os meus primeiros ensaios- 

para a imprensa paulista ; as Ideas de Mono, de collaboracao 

com Valentim, em que se le um conto, o Grito na trevaT 

que nos pareceu o cumulo do byronianismo; a Gente 

do mosteiro, pamphleto de represalia, contra a academiar 

que me vaiara 1 e que difficilmente supportava meu tempera- 

mento muito rigido e irritante, uma critica acerba contra 

os escriptores mediocres e que me ia valendo uns 

conflictos difficeis; alii escrevi para a Trihuna folbetins. 

litterarios, criticaseo mais. Bias inolvidaveis da existencia ! 

Emfim, ahi, no meu primeiro anno de direito, tomei-me- 

de amores pela que cinco annos mais tarde foi minha 

esposa, perante o mundo e Frei Santa Gatharina Furtado^ 

meu antigo mestre no mosteiro de S. Bento, do Pdo de 

Janeiro. 

1 Discurso no Theatro de S. Josd, na noite de 11 de agosto de 1S78. 
S. J 3. 



Cousas de rapaz; resultados da formagao de iim 

ideal : uma mulher loura, entre menina e moga, eslatura 

regular, talhe elegante, olhos grandes e castanlios, tez 

doce, nariz' grego e correctissimo, labios cor de rosa, 

andar de deusa : ideal encontrado, um dia, na rua do 

Piques 1 casa de sua avo, de passagem com Theophilo 

Dias, que entrara a receber uma ordem para a lamilia, 

de quern era intimo ; vestida de preto, graciosa, conversacao 

de alguns minutos a sos em salao, o bastante para accen- 

der-me o fogo sagrado que me fazia dizer alguns dias 

depois, como o Gamoes : 

De amor escrevo, de amor trato e vivo; 

De amor me nasce amar sem ser amado (?) 

De tudo se descuida o men cuidado, 

Quanto nao seja ser de amor captivo 

que fazia pensar boras inteiras no leito sob um cobertor 

de la encarnada, procurando, ao menos, um horisonte 

roseo... na la do cobertor... o que fazia rir muito o 

Valentim, que desconfiava do caso  

Nunca mais, 6 amigos ! poderemos esquecer essa rua ( Santo 

Amaro), que cada um de nos tern a sen modo celebrado, 

nem os campos adjacentes, onde, ao por do sol dasbellas 

tardes paulistanas, passeavamos recitando versos ou dis- 

cursos, ou onde, ao calor do dia, nos iamos banliar em 

bando no corrego proximo e nem mesmo o sen macadam 

grosseiro, por nos trilhado, quando, as 8 da manha, o 

sino da academia nos chamava a apostilla do Dr. Benevides, 

nos tempos do ensino obrigatorio ! ( Pags. 77 e 78.))). 

Muitas vezes Silva Jardim referira-me este encontro 

com a D. Margarida, entao bem nova, na rua do Piques, 

onde tambem morava(n. 7)e onde mais tarde fundou-se o 

1 Julgo sei* no n. 13, mn casarao amarello, que pertenceu depois ao industrial, 
meu amigo, obr. Joao Aclolpho, poi compra aos herdeiros do conselheiro Chrispiniano 
de Toledo. r 
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Centro Positivista, em minha casa. Donde se ve que ha 

logares que exercem uma influencia eterna no animo das 

pessoas. Mais do que Santo Amaro, tao decantada pelos 

contemporaneos e por si mesmo, como se le acima, a 

rua do Piques exerceu muito maior influencia sobre elle 

nas duas grandes preoccupacoes da mocidade, o amor e a 

philosophia^ e entretanto so ligeiramente e mencionado 

nas suas Memorias. 

Era em frente a praca da Memoria, monumento con- 

sagrado a queda do despotismo napoleonico em 1815 na 

Europa e que o aulicismo fez erigir em f6rma de obelisco 

pela satisfagao que exprimentara a corte portugueza por 

ver desapparecerem do mundo as causas social e politica que 

a fizeram cobardemente abandonar Lisboa em 1808, ja desde 

entao preparando-se a monarchia para regressar aos lares. 

Esse logar e um dos ma is pittorescos de S. Paulo, 

alii tambem o men espirito revolucionario e anarchico 

soffreu as influencias suaves do Positivismo orthodoxo que 

a insufflctencia caracteristica de men organismo nao m ant eve 

em todo rigor, e muito menos aspirou a uma perfeicao 

absoluta, nao eliminando mesmo certa dose de intransigen- 

cia, que me fazia olhar com descrenca para a hypocrisia 

daquelles que em publico pregavam suas doutrinas e que 

na particular punham-nas em contradiccao com sens actos. 

Sempre a mesma historia de Frei Thomaz... 

Nao maldirei nunca esses bellos dias de uma completa 

transformacao em meu ser, de um verdadeiro renas- 

cimento em minha alma. Ainda hoje procuro adoptar, isento 

de qualquer tutela pontifical, todos os bons principios 

que assimilei e reputo verdadeiros, sejam de ordem moral, 

intellectual on pratica. 

Foi ainda no Piques, onde bifurca-se esta rua com 

a de Santo Amaro, que demos entrada na Loja America 

e donde pelos motivos que vao expostos em outra parte 

desta obra tivemos de recuar carreira. 
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Nesse primeiro anno, Silva Jardim relacionon-se com 

os estudantes de maior nomeada e para logo concebeu 

a idea de tomar de assalto a fortaleza da celebridade, 

escrevendo um trabalho que attrahisse so])re si a vista, 

sinao a inveja, de todos. 

Tinha die feito com louvor algnns preparatorios, 

mas isso nao o sagrava escriptor. Era preciso ir buscar 

inspiracoes fora das fontes commnns. 

Em Portugal uma plelade de escriptores attrahia as 

attencoes do velho reino c transbordava ate a velha 

colonia, transformada agora em patria republicana, com 

umas theorias muito repisadas sobre critica litteraria, 

mas posta em moda pelo brilhantismo da linguagem e 

o saquispedalismo dos conceitos. 0 arvorado chefe desta 

escola, que emergiu de Goimbra on outro qualquer sitio de. 

Lisboa, era o Sr. Luciano Gordeiro, cujos livros, a falta 

de melhor, eram o pasto litterario dos jovens criticos- 

desde os primeiros mczes do decennio de 1870. 

Essa filiacdo litteraria 6 corroborada aqui pelo teste- 

munho ocular de um companheiro de casa. 

N&o era sbmente nivelar-se ao commum dos contem- 

poraneos, elle ja no primeiro anno pretendia excedel-os.- 

Para isso era preciso ajuizar de todos, etiquetal-os e 

pol-os, cada um, em sen logar. 

Concebeu logo um piano litterario e atirou-se (\ critica 

com unhas e dentes, como se diz na gyria escolar. 

« Leu Sainte Beuve, Planche, Taine, Theophilo Braga, 

Luciano Gordeiro, este principalmente, e de quern assimilou 

o estylo saccade e artificioso; mas, leu-os attentamente, 

com proveito, annotando-os, joeirando-lhes os conceitos . 

Foi com esses materiaes, que, feito o primeiro anno, 

onde na revista citada anteriormente, estreiou-se como 

critico, que atirou-se a rapaziada com vontade, escrevendo 

a Gente do Mosteiro, que effectivamente na academia anga- 

riou-lhe uma triste celebridade.» i 

1 V. Magalhaes 0 Paiz 
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A vaidade estava mais ou menos satisfeita^, mas o 

compromisso tornado era grande. 

Nao pode arcar com a furia dos despeitados e em 

1879 fui encontral-o inteiramente desquitado da quasi 

totalidade academica. 

A' minha collocacSo na Promncia cle S. Paulo devi, 

em breve, por-me em contacto com o partido republicano 

paulista e com a mocidade academica, de quern aquella 

folha era um vehiculo ambicionado de exhibicao publica. 

Foi devido tambem a essa posicao saliente na imprensa 

republicana, que procurei honrar, que cheguel a conhecer, 

em maio de 1879, o entao trefego e rumorento estudante 

e neo-publicista, Antonio da Silva Jardim. 

A situacao em que me encontrava concorreu muito para 

estreitar nossas relacoes. 

Preoccupado mais com a propaganda politica, do que 

com a faina litteraria, ouvia sempre com prazer os com- 

mettimentos do joven critico, que se estreiara por um 

pamplheto acrimonioso — A gente do Mosteiro — que muitos 

e successivos dissabores die acarretara. 

Era nesse tempo a sua principal preoccupacao, e, si nao 

fez muita litteratura, era porque cedo se incompatibilisara 

pela critica acirrada aos trabaihos de outrem e, ou teria 

de produzir obras excellentes, ou abster-se, como fez crite- 

riosamente, de compor versos ou escrever contos e romances. 

A indisposicao, que creara contra si na academia^ 

mettendo-se a escrever sobre veteranos e criticar o caracter 

e os talentos de quern estava muito acima delle, o arredara 

do centro de seus condiscipulos e teve, por felicidade 

propria, de viver em um meio diverse, que the valeu uma 

intuicao mais pratica dos negocios. 

Por semelbantes razoes, e pela affinidade de juizos sobre 

essa mocidade que continuava as tradicoes romanticas 

<la Paulicea, tornei-me para elle um ponto de convergencia, 
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porque f6ra do circulo academico, para quem tinha amor 

entranhado ao estudo, s6 existia, em S. Paulo, nessa 

epoca, a sala da Procmcta, onde os estudantes ma is serios 

e reaccionarios mesmos se encontravam ao lado dos 

chefes politicos. 

Por intermedio de Theophilo Bias approximou-se Silva 

Jardim primeiramente, da Familia Andrada e por inter- 

medio desta, do Dr. Herculano Marcos Inglez de Souza, 

advogado distincto e residente hoje na Capital Federal. 

0 Dr. Inglez de Souza tornou-se para Silva Jardim um 

outro ponto de attrac^fio, por ventura mais importante, 

apezar de seguir politica adversa d dos republicanos, mas 

isso prova o asserto de que a esse tempo o joven acade- 

mico preoccupava-se mais com a litteratura do que com 

os systemas de governo, de que mais tarde lizera questao 

de vida ou de morte. Sob o pseudonymo de Luiz Dolzani, o 

Dr. Inglez de Souza publicou varios trabalhos litterarios, que 

punham em evidencia suas nobres qualidades de escriptor. 

A ascensao do partido liberal em 5 de Janeiro de 1878 

restituia o conselheiro Martim Francisco a chefla do partido 

que sempre dirigiu a contento dos correligionarios paulistas 

e quigd do imperio. 

A* frente da imprensa achava-se, pois, aquelle distincto 

litterato e politico moderado, homem de plena confianga 

do chefe e ligado a elle por mais de um lago de sym- 

pathies. 

Entre as seducgoes do poder 'de um lado e os amar- 

gores do ostracismo do outro, sem grande accentuagao 

politica ainda, e attrahido por violent a paixao amorosa 

para o primeiro desses agrupamentos, na pessoa daquella 

que era e foi sempre a sua bem-amada, que movel po- 

deria actuar no animo do irrequieto mogo a se decidir entre 

a Republica, que era uma aspiragao e a monarchia, que 

era uma dupla realidade? 

NSo escapou a nenhum dos interessados que a acqui- 

sigSo era magnifica, porque o talentoso academico era 
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desses homens que se destacam do commun do genero 

humano pelas qualidades inherentes aos grandes espiritos 

que so esperam tempo e estudo para darem a razSo dos 

fructos apreciados. Todos mediam o valor dessas qualidades 

e attrahiam com promessas de um futuro proximo ou 

longinquo o novel escriptor. 

A publicacao da Gente do Mosteiro despertara a 

attengSo publica sobre elle, mais pela reacgao academica 

do que pelo valor do pamphleto. A critica era feita a geito 

dos Cotmhraos e pelos processes conhecidos do Sr. Lu- 

ciano Gordeiro que entSo ainda preponderavam entre os 

litteratos incipientes como foi dito. 

Um bello dia os. muros da cidade appareceram en- 

carvoados, desde a Luz ate o largo de S. Francisco, nas 

paredes do jardim publico, nos logares de reuniao, com o 

nome de — Silva Jardim — seguido de — outro — ou alternado 

com — elle — e que significava ao mesmo tempo uma 

inepcia da multidSo estulta dos seus inimigos academicos, a 

maneira do que se le nos Mysterios de Pariz com o 

velho porteiro e o pintor bohemio, cujo nome ficou popu- 

larisado no de Cahrion, 

Um dos seus biographos, o Dr. Sd Valle, narra com 

alguma parcialidade esse conflicto, como succede a quern 

ve as cousas atraves das distancias ou de orgaos interessados. 

A' pagina 5 de sua obrinha, diz elle que a Gente do 

Mosteiro dividio a academia em dous grupos, um a 

favor, putro contra Silva Jardim. 1 

Nao era tanto assim. Os que eram a favor do critico 

eram em numero muito diminuto. A maioria era dos 

adversaries. 

For essa epoca surgio uma turba-multa de pequenos 

folhetos, em forma de pasquins, atacando-o sem d6 nem 

piedade. Os escriptores anonymos nao se contentaram 

com os jornaes academicos. Empregavam todos os meios 

1 Tragos biographicos do Dr. Silva Jardim. Rio de Janeiro, 1890. 
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do publicidade, nao recuando ncm diante do escandalo 

e da obscenidade, pintando os mnros e paredcs com 

referencias menos dignas, como tive occasiao de narror. 

Silva Jardim resistio ao ataque, mas nao \oUou a 

mao. Entregou a gente do Mosteiro ao desprezo e tratou 

de ser cousa differente do quo elles o apregoavam. 

Assim e; quo ao passo quo outros por mais talentosos 

quo sejarrq so depois de sahirem dos bancos academicos 

e que conseguem fazer uma reputacSo digna de menqao, 

elle desde aquelle tempo conseguio assignalar-se e formou 

mm nome quer nas lettras, quer no magisterio, que Ihe 

valeu sempre o conceito do publico. 

Essas luctas foram proprias do amanhecer daquelle 

grande espirito que abrio-se entao para a luz e seguio carreira 

bem differente da que Hie tragaram esses antecedentes. 

Formou-se em sua consciencia a conviccSo de que 

"viver era luctar e entao, pago esse tributo ao roman- 

tismo expirante, acalentou-o a idea de urn metbodo severo 

de vida e de um estudo serio da sociedade. 

Quando a demencia litteraria desse mesmo romantismo 

enfebrava o grande cerebro de Camillo Castello Branco e 

fazia-o de manso e amoroso um escriptor hydrophobo e 

rabugento, em arremessos de raiva contra o Brazil, provo- 

cando um alarme geral com que contava para explo- 

racao de sens viperinos livros; Silva Jardim sentio 

vibrar a libra do amor proprio e, confundindo uma es- 

trategia de livreiros com um ataque A litteratura nqcional, 

escreveu a Critica de escada a baixo, onde pretendeu 

rebater os golpes do malsinado libretista. 0 trabalho por 

sua vez pareceu despertar a cobica e encontrou editor 

para elle em S. Paulo. 

Esse facto ja dava medida da consideracao em que era 

fido o autor naquelle tempo em que os livreiros se 

escusavam ate a recelier obras a venda com 20 0/o sobre o 

capital realisado, quanto mais empenharem-se nos riscos 

de uma larga edic&o. 
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Eram os ultimos bruxuleios de sen espirito academico; 

dahi por diante, nao voltou mais a tratar da critica 

litteraria. 

Comegava a disciplinar o espirito para as luctas austeras 

da liberdade, aprofundava os estudos de portuguez, historia 

e philosophia, modificava sens impetos oratorios, lancando 

o esquecimento sobre o passado revolucionario. 

Trancaram-lhe a tribuna academica por assobios em 

uma noite em que procurou chamar aquella desordenada 

gente ao bom caminho no Theatro S. Jose, bradando de 

um camarote: Mocidade, aquietai-vos... etc., e abrio a 

tribuna pedagogica que iliustrou com sen esforco, dando 

maior brilho e realce. 

Essa reaccao, longe de acabrunhar Silva Jardim, incitou-o 

mais a proseguir na carreira litteraria em sua manifestacao 

mais difiicel e recebeu o stygma da mocidade seria que o 

apreciava, como da populacao intellectual da cidade que 

comegou a ver no mogo um reaccionario timivel e invejavel. 

Os estudantes do Rio Grande do Sul formavam um 

grupo a parte e acolhiam com applauso Silva Jardim. Havia 

uma repuhlica delles a rua da Palha n. 7, um casarao 

amarello, dm frente a rua do Conselheiro Cbrispiniano, 

onde confabulavam sobre direito, politica e litteratura, os 

mais intemeratos rio-grandenses como Assis Brazil, Julio de 

Castilbos, Homero Baptista, Pereira da Costa, Antonio 

Mercado, Victorino Monteiro, Alcides Lima, e outros com- 

provincianos, que se tornaram outros tantos amigos do 

espesinhado critico. 

De outra parte, um grupo fluminense de grande valor 

intellectual, a cuja frente mas em anno superior estava 

Magalhaes Castro, depois Valentim Magalhaes, que sempre 

o acolheram com acatamento. Entre os contemporaneos, 

Affonso Celso Junior, a frente dos mineiros sizudos e 

operosos, patrocinava com sen grande prestigio academico. 
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os escriptos de Silva Jardim e mais provocava a reacgao 

dos invejosos e feridos na sua mediocridade. 

Com essa gente, que eram as guardas avangadas das 

ideas republicanas, das lettras, das sciencias, importando-se 

pouco com as sebentas apostillas dos cathedraticos, rompendo 

com as tradicoes obsoletas da Goimbra brazileira on 

paulistana^ estudando por fora e mostrando-se ao facto 

das ligoes dos mestres; com essa gente^ digo, e que 

convivia Silva Jardim, estudando, discutindo pontos de 

direito, fallando de litteratura e arte, mas em casa ou 

na sala de redacgao da Tribuna Liberal, onde deu entrada 

franca na collaboragao da folha a convite do Dr. Inglez 

de Souza para escrever uma secgao que capitulava de 

Philagranas. 

Nao frequentava absolutamente os clubs litterarios 

nem os cafes que eram as duas valvulas de expansao 

academica do tempo. 

0 incremento rapido que tomara a velba e legendaria 

cidade, sob o ponto de vista do commercio e da industria, 

suffocara a manifestagao doutoril de outr'ora e o caixeiro 

havia, quer pelo numero, quer pelo valor monetario, sopi- 

tado o estudante nas reunioes publieas, aos domingos, nos 

passeios e nos thealros em noites de espectaculos. 

A instrucgao diffundira-se; jd nao era o Bacharel que 

dava a ultima palavra; fora da Academia, discutia-se a 

vontade, e o empregado da taverna ou escriptorio, o 

guarda-livros ou mogo de recados, tinham a palavra nas 

reunioes publieas e discursavam sobre aboligao e democracia, 

como qualquer calouro entre salvas de palmas de veteranos, 

formados em quadrado no pateo do Mosteiro. 

Em vista dessa nova feigao que tomava a sociedade 

paulista, Silva Jardim comprehendeu que a id£a nova, a 

causa-mater do esforgo humano, era o progresso, mal 

definido ainda para elle, repousando sobre a ordem, e que 
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a celebridade^ a que infantilmente aspirava^ nao Ihe advinha 

das luctas incruentas da Academia; mas de per o sen esforgo 

ao servigo das classes conservadoras. 

A Assemblea Provincial vota a creagao do ensino 

normal e secimdario por iniciativa do Dr. Inglez de Souza, 

que foi depois encarregado de organisar o primeiro estabe- 

lecimento deste genero. 

Foi entao nomeado secretario da Escola Normal e 

professor do curso annex® primario, Silva Jardinq sem 

que causasse extranheza ao partido republicano essa dis- 

tingao do governo liberal^ pela ausencia ainda de manifes- 

tacSo publica por parte do escolbido. 

Ate entao Silva Jardim attrahira a attengao do publico 

paulista^ como litterato e critico e s6 os intimos sabiam 

de suas sympathias republicanas. 

A maior parte dos collegas o davam como um futuro 

representante da politica liberal, pelos lacos de amizade que 

o prendiam a familia do Gonselheiro Martim e pela 

esperanca que nutria de vir a fazer parte della. 

Si bem que seus escriptos na Tribuna fossem de 

caracter puramente litterario, todavia consagrava sua acti- 

vidade ao engrandecimento da folha, para sua regular 

aceitagao publica. 

Ligado irmanmente ao Dr. Inglez de Souza, era de 

presumir que com elle commungara em ideas politicas. 

Com a nomeagao on entrada para a Escola Norma^ 

assumia o papel serio de mestre, e novos horisontes se 

rasgaram diante de si e foi no ensino, o que ha via sido 

na Academia, innovador e operoso, desenvolvendo esse 

bello aspecto de seu talento peregrino. 

Por esse tempo o pae sentia-se contrariado por causa 

de um Inspector litterario que o perseguia sem motivo.. 



A carta que escreveu so];)re este assumpto e uma verda- 

deira peca forense, arrasoada pop quesitos, e que mostram 

o grao de relacoes que a esse tempo ja tinha com a 

familia do Consellieiro Martim Francisco. Um filho deste, 

o infeliz mancebo, que trazia um nome illustre; era sen 

collega. Ghama-se Jose Bonifacio de Andrada Sobrinho, e 

morrera no oceano, de torna-viagem da Europa, onde 

estivera em missao diplomatica. Era uma alma captivante, 

um espirito democratico, uma intelligencia lucida como 

as mais notaveis de sua familia. 

Ja ha tempo pensara em reunir toda a familia em 

S. Paulo, mas nao se achava em condicoes sufflcientes para 

fazel-o. Mais tarde ver-se-ha que as Tdifficuliades se apla- 

naram e chegou um momento que a cousa tornou-se factivel. 

Em quanto nao se chega a este ponto, e bom de ver 

as reservas com que elle se exprime sobre o facto e em 

relacao as suas outras pretencoes futuras. 

Papae—S. Paulo, 10 de outubro de 1881. 

Tencionava ir ao correio por uma carta para si, em 

■resposta a que me escreveu ha dias, quando recebi a sua 

ultima, de 6, em que me ordena envide esforcos no tocante 

ci uma pretencao que Vm. tern perante o governo dessa 

Provincia. Confesso-lhe que fiquei muito afflicto : mas, 

parece-me que, depois de pensar maduramente sobre o 

caso, resolvi a questao pelo melhor dos modos. Si tiver 

43rrado, Vm. me o dira. 

Nao acho probabilidade de Vm. achar emprego por 

aqui. 0 magisterio nada val, e nao tern metade da 

-consideracao que em nossa Provincia : e 6 no magisterio 

que Vm. tern mais experiencia e estudo. 

Nao sei que outro ramo de vida se ajustara melhor 

com sua idade e vocaqSo. Eu sou dos professores, privile- 

giado, e isto porque nao pertenco a Instruccao Publica 

da Provincia, e sim a um ramo especial, a Escola Normal, 

•sob a direccao de um professor men collega e do proprio 

Presidente. 
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Demaia, a difficuldade de transporte, o bairrismo deste 

povo que nao gosta de ver apparecerem aqui os de fara, a 

mania pelos homens fonnados, tudo isso impediria a 

realisacao de qualquer tentamen. 

Quanto a sua pretencao nessa Provincia, com uma 

imica pessoa poderia eu fallar a respeito e essa era o 

Consellieiro Martini Francisco. Mas o Gonselheiro Martim 
r 

antes de tudo, nao esta aqui, e sim na Gorte, servindo* 

no Gonselhode Estado. Lembrei-me de ir a Gorte, encontrar-me 

com Vm., apresental-o ao Gonselheiro e vermos o que 

era possivel fazer. Vi logo a impraticabilidade de tal idea 

e pelas segulutes razoes : 

la, estou em vesperas de exame escripto e so eu set 

as difficuldades em que me acbo para evitar um mao 

resultado em meu exame. Seria, para ir a Gorte, necessario 

interromper meus estudospor algunsdias, fazer uma despeza 

grande, e dar faltas na Escola Normal; 

2a, o Consellieiro nao tern grandes relacoes com 

Martinho Gampos, sao de provincias diversas, ligam-os 

apenas os interesses geraes do partido. As relagoes entre 

elles nao sao taes que fizessem com que o MartiniK> 

Gampos o nomeasse. Vm. sabe o que e politica ; por 

maiores que fossem os pedidos do Gonselheiro, bastava 

o Martinho proteger algurn candidato de la e esse candidato- 

ter um protegido para qualquer das cadeiras de que me 

falla, para que o Presidente puzesse de lado a sua pretencao. 

Cada um desses homens procura influir directamente 

em sua Provincia, o Gonselheiro em S. Paulo, o outro la- 

Em S. Paulo, o Gonselheiro e tudo; ahl a influencia delle 

e quasi indirecta; 

3a, occupado como esta o Gonselheiro com a candidatum 

delle e do fillip o Dr. Martim Francisco Junior, nao teria 

tempo de tratar do sen negocio, sinao por meio de cartas 

de recommendacoes, de que tudo isto sao palliativos politicos 

sem importancia alguma e com os quaes nada se arranja. 

Accresce que no dia 23 elle deve estar em S. Paulo para 
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tratar das suas eleicoes: n&o teria^ pois, tempo de curar 

dos negocios de Vm; 

4a, ultima, e, para todos nds de uma importancia 

extraordinaria. Ligado d familha Martim pelos lagos de 

uma amizade que generosamente me dispensa e qne 

gratamente eu retribuo, vejo-me n'uma posicao difficil em 

tudo que respeita a negocio em que della eu tenha de- 

pendencia. Assim e que ate hoje nao tenho recebido dessa 

digna familia sinao provas de estima. Nunca, porem, solici- 

tei-lhe favores: apenas no meu segundo anno, como Vm. 

sabe, a Exma. D. Bemvinda, senhora do Gonselheiro, 

offereceu-me uma carta de apresentacao para o Dr. Inglez 

de Souza, redactor da Tribuna Liberal, 1 afim de empre- 

gar-me nessa folha. 0 meu emprego na Escola Normal 

e devido ao Dr. Inglez de Souza e a mais ninguem. Tenho 

razoes particulares, que rogo-lhe nao leve a mal, para nao 

pedir nada a essa familia : mesmo porque e possivel que 

tenha nao longe de collocar-me em situacao difficil perante 

ella, situacao para a qual preciso ter-me antecipado por uma 

independencia de caracter a toda prova, por um desinteresse, 

uma abnegacao sem llmite; e preferia o maior dos 

sacrificios a vergonha da suspeita de que a minha amizade era 

interessada, filha da posicao social dessa familia. No momento 

que tal suppuzessem, eu nao cruzaria mais oshumbraes da 

casa dessa gente, e para que tal nunca aconteca e mister que 

eu de provas do meu desinteresse. Prefiro servil-os a 

fazer-me servir por elles. 

Por Vm., porem, eu faria tal sacrificio, si, pelas 

razoes ja apontadas, nao o julgasse Improficuo. Assim 

remediaremos o mal desse modo. Si a questao que Vm. 

tern com o Inspector versa sobre a casa em que Vm. 

mora e que julga mh, eu me comprometto a enviar-lhe 

d'aqui, mensalmente, uma quantia determinada, afim de 

1... onde por Inglez de Souza fui admittido a revisao e a secgao litteraria 
n'um momento difficil, em que quasi o estrangulava com um abraqo si nao fora a 
cerimonia, momento a que elle poz termo, garantindo-me a collocaQao (pags. 71 
in fine e 72 das Memorias e Viagens},.. 
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que Papae possa aiugar alii uma casa melhor e viver folgada- 

mente. Posso, sem ficar lesado, enviar-lhe, rs... que nao 

considero outra cousa sinao uma substituicao ao queVm. 

gastou commigo em outras epocas. Per este correio^ enviolhe 

o fructo de umas pequenas economias e do mez vindouro em 

diante enviar-lhe-hei mensalmente a quantia determinada 

acima. Quando puder, euviarei mais. 

Si o Inspector faz questao da casa, julgo mais prudente 

desprezar esta ninharia e aiugar uma casa para viver. 

Quanto ao mais, em que pode elle fazer-lhe mal? Nao tern 

Vm. pelo sen lado a opiniao do Director da Instruccao 

e do Professorado da Provincia? 

Nao e Vm. um dos melhores professores e dos mais 

dedicados? Este expediente ficara estabelecido ate queVm. 

disponha as cousas do melhor modo, porem tomo o 

compromisso de, d'ora avante, nao Ihe faltar com a quantia 

mensal ders...com que concorrerei para as despezas de 

minha familia e Vm. fara, quando a questao da casa estiver 

resolvida, o uso que Ihe convier desse dinheiro. Si o aluguel 

exceder a isso Vm. me communicara. Si eu pudesse, 

dava-lhe metade do meu ordenado, mas tenho livros a 

comprar, matricula a pagar, alem das despezas mensaes, 

e demais para nao prejudicar a minha posigao no logar 

que occupo, sou obrigado a despezas que como simples 

estudante nao teria. 

Por outro lado, de que e que se trata ? De um Inspector 

importuno. Pois com esta, envio a Vm. uma carta para 

um deputado provincial dahi, em quese Ihe recommenda a sua 

pessoa, e previne-se o caso. Serao dadas providencias afim 

de que o Inspector submetta-se e faca-lhe todas as vontades 

compativeis com ajustica. Quern me offereceu esta carta 

foi um amigo intimo, o Sr. Jose Leao, de quern ja Ihe fallei 

quando alii estive , e empregado da Thesouraria daqui e 

da-se intimamente com esse deputado. 

Vm. podera dar um passeio a Nictheroy e fazer en- 

pcga da carta on envial-a pelo correio, caso seja possivel. 
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Acho mslhor Papae dirlg'ir-se mssmo ao deputado Mar- 

condes. 

Creio serem os dous alyitres por mini apontados mais 

convenientes que a mudanca para per to de Nictheroy. Alii 

a vida e mais cara, e a sua receita nao dara para a 

despeza. Si papae esta desgostoso ahi, si (o que nao e 

de esperar) nao e estimado, antes voltar para Gapivary. 

Creio porem que estas difficuldades hao de passar desde que 

Vm. se reconcilie com o Inspector, e, como faz, trate-o 

com bondade. Nao auguro bem de mudancas continuas para 

logares desconhecidos. Si entretanto minha resolucao nao 

Hie agradar, queira communicar-me, que porei toda • minha 

dedicacao a sen servico. Pode contar, e escusado dizel-o, 

com a minha gratidao. Terei coragem : eu you entrar 

breve na vida pratica e sei eu la ainda o que you fazer?! 

Fico ensinando provavelmente. 

Desejava muito conversar comsigo, mas agora me e 

impossivelila ir. Suas ultimas palavras recommendando-me 

coragem tornaram-me apprebensivo; peco-lhe queira fallar 

com franqueza : Aconteceu alguma cousa ? Espera algum 

maF? Papae me abencoe, assim como minha querida mae. 

Umabraco e um beljo nos pequenos.— Filho e amante amigo 

— Antonico. 

P. S. Para que Vm. nao se incommode em entregar 

a carta ao deputado Marcondes, vae ella directamente a 

■esse Doutor, em Nictheroy. Entretanto vae com esta 

uma simples de apresentacao. Desculpe essa nota a 

lapis. —A. » 

Nada melhor do que essa carta pode dar uma idea exacta 

do que era Silva Jardim em 1881, quando por assim dizer 

acabava de resolver o problema de sua subsistencia individual 

pela acquisicao de um emprego decente que o garantia 

contra as privacoes e sacrificios de que tinha sido cheia sua 

vida abnegada. Nada tambem melhor para auferir os 

sentimentosfiliaes de que sempre se possuira. Tudo alii e 

previsto e discutido com calma. 
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Desde as razoes pelas quaes escusa-se a fallar ao 

Gonselheiro Martim Francisco a vir em auxilio de sen digno 

pae, pelos motivos que expOe e muito o honranq ate o 

concurso material do dinheiro que poe a disposicao da 

familia, tudo revela o caracter do bom fllho, do amigo 

dedicado ate o sacrificio. 

Quern ja nfio descobre alii a ponta do veo que envoive 

um pensamento delicado que occupa a imaginagSo do mogo 

academico em relacao as difficuldades que sente sem que 

o diga abertamente eln tractos com a familia daquella que 

e a sua bem-amada? 

Essa carta 6 reveladora nao s6 de um caracter puro 

a toda prova; como das delicadezas de um grande coracao, 

alliados a uma intelligencia clara, que ao servico deste 

tudo elucida, mede e preve. 

Eram essas qualidades que o faziam estimavel aos 

olhos dos que o conheciam, irritavam ainda mais os 

inimigos que o invejavam. 

0 Positivismo para que entrou no mez seguinte, nao 

teve sinao que aperfeicoar semelhantes manifestagoes de 

sua alma que uma Religiao nao menos pura e santa 

embellezara desde o berco pelo exemplo dos paes e daquelles 

que Ihe foram os melhores guias espirituaes. 

Ahi se ve a preoccupacao triplice de formar-se; casar-se 

e ser util aos seus. 

Ainda a posigdo politica ndo se havia impiantado no 

seu ser e a concepcao do amor da familia,, como e natural, 

precedia de muito a do amor da Patria, que mais tarde 

para sempre o avassalou. 

Antes de esbogar o periodo didactico que se seguio a 

nomeagao de Silva Jardim para professor do Gurso Annexo 

da Escola Normal, convem insistir no papel que representou 

nos dous primeiros annos de vida em S. Paulo. 
♦ 

S. J. — 4 
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Matriculara-se em 1878 e no sen primeiro anno de curso 

frequentou com assidnidade a Academia, onde observou 

os costumes e nsos escolares^ julgando por si dos sens 

collegas, ascendendo aos outros annos e apreciando o 

.valor de sens contemporaneos, a quern poz em evldencia 

na Gente do Mosteiro. 

A reaccao que produzio o pamphleto foi? como se vio, 

completa e o receio de conflictos pessoaes o afastavam em 

1879 da frequencia do curso, acompanliando por fdra a 

marcha dos estudos escolares. 

Entre os condiscipulos, um iiouve que, devendo tor- 

nar-se sen amigo de todos os tempos, foi-lhe adversario, em 

principio irreconciliavel. 

Dotado de inspiracao ardente, era considerado o primeiro 

poeta academico do tempo e Silva Jardim fora o primeiro 

om the fazer justica, mas ainda assim temia ser empa- 

mado pelo espirito opulento de seu confrade nas lettras, 

gerando-se do attrito de ambos, em campos bem diversos, 

mm odio reciproco que acabou por uma scena de verdadeiro 

pugilato ou aggressao a falsa fe, dando logar a um escandalo 

o tentativa de processo contra o subito aggressor. 

Este facto passou para o domlnio publico e si aqui 

o refiro e porque foi elle no tempo muito commentado. Ao 

passar pela rua da Pallia ou Sete de Setembro, a noitinha, 

foi Silva Jardim aggredido traicoeiramente pelas costas 

por Theophilo Dias que ao enfrentar com o seu antagonista 

Lfugio cobardemente. 0 facto foi testemunhado por muitas 

qiessoas principalmente da Repuhlica Rio-grandense, pois 

dera-se quasi em frente a casa dos estudantes. 

Nao querendo tomar egual desforco, o que seria facil, 

;Silva Jardim, ja entao no 4° anno de Direito, isto e, ja de 

iposse das praxes forenses, 1 teuton processar o adversario. 

Ninguem mais do que elle sentia as consequencias 

deste maldito processo: quern sabe si o sacrificio de sua 

1 O Direito Criminal fazia parte do 3° anno do curso. 
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felicidade, de sua alegria, o sacrificio de sentimentos, que, 

depois dos que nutria por sens paes, eram para elle os 

mais fortes e das affeicoes que Hie eram mais charas f 

Elle era ja bem conhecido em S. Paulo e a prova 

e que este pequeuo incidente havia repercutido por toda 

parte, mormente pela voz dos sens multiplos inimigos que 

ate para a imprensa do Rio fizeram expedir telegrammas. 

Davam-lhe alii a importancia de uma perseguicao 

tenaz, compensada felizmente por uma proteccao decidida. 

Apenas estudante ja o julgavam responsavel pelas opinioes 

partidarias que se degladiavam e conforme a laccao politica 

tinlia nelie amigos e inimigos. A garantia do sen modo 

de proceder illeso naquella idade estava, quando outra 

nao houvesse, no sequito de desaffeicoes que arrastava 

comsigo ao lado de sympathias manifestas. Invejavam-lhe 

tudo^ elle nao escrevia umartigo numjornal, nao publicava 

um folheto, nao praticava um acto, que nao fosse analy- 

sado; estndado, commentadoy calumniado, adulterado, por 

uma turma de idiotas de que elle proprio tinha compaixao! 

Tinlia bons amigos e affeicoes que o honravam. Na. 

imprensa mesmo recebia elogios de todos os jornaes, com 

excepcao de certa parcialidade academica. Si algum o 

queria atassalhar ia para os Apedidos daquellas folhas 

e ate as vezes nem lia o que se dizia delle^ nem de bom 

nem de mao. 

Voltando a questao Theophilo, insistirei nos pormenores 

segundo ouvi-os em tempo. Davam-se os dons muito. 

Tinham ambos relacoes em casa do Gonselheiro Martini 

Francisco. Nesse interim Tbeophilo Bias quer casar-se com 

uma das Jllhas do Gonselheiro e este oppoe-se. 

Silva Jardim e nomeado professor da Escola Normal 

e aquelle ve nisso uma preferencia de pessoa que o humi- 

Lhava. Gorta as relacoes com a familia Martim ao passo 

que o outro continua a entretel-as cada vez mais amistosa- 

mente. Tbeophilo consegue casar-se com a fillia mais velba 

do Gonselheiro contra a vontade deste, e comeca a espalhar 
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infamias a respeito de Silva Jardim. Este, entretanto, 

continuava a dar-se com a familia de Martim Francisco, mas 

abstinha-se completamente de pronunciar alii o nome do 

adversario. 

Desse attricto domestico e que nasceu o confiicto, 

tentado, ao que me parece, pelo desejo de afastar para sempre 

de perto daquella familia aquelle que o recem-casado 

sabia ser um futuro pretendente d mao de sua cunhada. 

0 vellio Gonselheiro, nao obstante o parentesco que 

o ligava aoTheophilo, nao deixon de approvar o procedimento 

juridico de Silva Jardim. Era homem da lei e tanto elle 

como a familia esforcavam-se em parecer agradaveis aquelle. 

c< Sentirei muito, dizia elle ao Dr. Bueno de Andrada, 

si o Gonselheiro e sua familia magoarem-se com este modo 

de proceder meu, porem a minha dignidade manda-me que 

processe Theophilo Dias. » Ao que respondeu aquelle illustre 

engenheiro : « Nos nao podemos dizer-te que sim nem que 

nao ; que sim, porque elle infelizmente, e verdade, acha-se 

ligado a nossa familia; que nao, porque foste infamemelite 

offendido e precisas de uma reparacao ( carta ao Pae em 22 

de maio de 1881). Silva Jardim jamais interrompeu essas 

relacoes de amisade e o Gonselheiro fazia-lhe em publico 

as melhores referencias, promettendo-lhe assim que se 

formasse a mais decidida protecgao, o que cada vez mais 

fazia exasperar Theophilo Dias. 

0 processo correu com regularidade, houve inquerh 

mento de testemunhas e vieram os autos a Silva Jardim 

para dar queixa ao Juiz de Direito, pois era sua inten- 

cao fazer pronuncial-o, prestar flanca e depois perdoal-o, 

ficando o reo, porem, sempre com esse labeo de criminoso. 

Felizmente elle reconsiderou o caso e a conselho de 

outros amigos e men, deu sumisso aos ditos autos, nao 

levando por diante o sen desforco. 

Por esse tempo pensou Silva Jardim em ir fazer o 

4o anno em Pernambuco, receiando-se da parcialidade do 

lente respectivo em relacao a esse procedimento. 



53 

Acontecia que alem das intrigas de Theophdo Dias 

que alimentavam as fontes dessa indisposicao entre dis- 

cipulo e mestre, eram as aulas deste dadas das 10 as 11 horas 

do dia7 em que Silva Jardim leccionava na Escola Normal. 

Assim pois cogitou de uma licenca, por quanto nao 

Ihe ficava bem implorar piedade do lente^ que sabia-o 

estar prevenido contra elle e tirar dessa questao de fre- 

quencia argumentos contra si. 

Felizmente^ tambem, houve uma reconciliacao e nao 

foi preciso ir a Pernambuco para atravessar o 4° anno 

de Direito, por ventura um dos mais agitados de sua 

existencia. 

Esta via gem realizou-se mais tarde em condicoes mais 

excepcionaes ainda. 

Depois disto,, Silva Jardim, que tao cedo ja contava 

tantos inimigos, adquirira o habito de andar armado e 

acostumou-se cedo a affrontar a ira de sens adversaries 

Mais tarde, esses dous distinctos mocos se reconciliaram, 

pelas mesmas razoes, talvez, por que se repelliram antes, 

pois ambos effectuaram casamentos com fllhas do Conse- 

Iheiro Martim Francisco, o Dr. Theophilo Dias primeira- 

mente e Silva Jardim depois de formado. 

Esse encontro que poz em evidencia a coragem do 

critico, revelou desde logo que o escriptor era capaz de 

sustentar suas ideas em todos os terrenos. 

Nao admira, pois, que mais tarde affrontasse os mais 

imminentes perigos em defesa da causa que abracpra. 

Quanto mais se afastava da Academia tanto mais se immis- 

cuia na vida jornalistica, publicando com Valentim Magalhaes, 

seu conterraneo, um jornal diario intitulado a Comedia, em 

estylo gracioso, faceto, que attravessou um largo periodo e 

assignalou-se pela originalidade das concepgoes e pelo humor 
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com que tratava afnda das questoes mais serias e mais se 

divorciando do regimem academico de entao, adoptava cos- 

tumes completamente diversos e em opposicao dquelles. 

Silva Jardim era um mixto de gravidade e humorismo: 

em publico assumia um ar serio de representante da 

nagao e na intimidade desabrochava em ditos causticos 

e tinha sempre uma graca hilariante. Cultivava a ane- 

cdota^ a pilheria espirituosa e o true do bom torn. 

Esse facto de por-se a frente de uma empreza jornalistica 

provocou censuras de sen pae que sabia quao dispendiosos 

eram esses encargos, fazendo allusoes ao titulo da folha. 

Silva Jardim justifica-se de um modo muito original. 

« O jornal chama-se Comedia e nao me pareceu isto 

nenhum contrasenso. Dante escrevera a Divina Comedia; 

Palsac escreveu a Comedia humaaa, Parece-me que eu 

nao sou melhor do que elles. Ninguem lembrou-se ainda de 

achar inconveniente o Figaro, o melhor jornal de Franca. 

Figaro^ entretanto, e o nome de um barbeiro. Quern conbece 

litteratura, nao da valor a essas pequeninezas; acbei ate 

estranbo que um espirito como o de Vm. tivesse destes 

escrupulos. 0 facto e que os jornaes todos receberam muito 

bem a folba, elogiaram-na muito e que ate considerou-se 

extraordinariamente. 

Ja e a segunda vez que, pretendendo entrar para jornaes 

on associando-me a taes emprezas, Vm. num muito bem 

intencionado, porem erroneo modo de ver, me censura. 

Quando comecei a escrever, Vm. censurou-me e si 

eu hoje alguma cousa valbo, devo-o a imprensa. Cada um 

de nos tem em si mesmo uma vocacao, que e uma forca 

fatal que o impede e que nao ba utilidade alguma em 

contrariar. 

Pois bem, creio que deve dear satisfeito com esta 

noticia — sabi da Comedia! Mais por necessidade de re- 

pouso que por medo de perder dinbeiro; sabi da folha 



55 

sem prejuizo algum que nao fosse de tempo e trabalfc 

que alias dei-os por bem empregados. 1 Pretendo descansar 

algum tempo e entrar depois de novo para a redaccao da 

Iribuna Liberal para a qual fui ha dias convidado. (Garfe 

cit. de 22 de maio.) 

Effectivamente reentrou para aquella folha a convite'- 

do Dr. Inglez de Souza e continuava na faina litteraria^ 

Apezar dos desgostos que Hie trouxera sua estrea 

litteraria, a vida the corria alegre, sem degenerar em bo— 

hernia. A sua qualidade de redactor da Tribuna dava-lhe 

entrada nos theatres e divertimentos publicos de cuja 

parte apreciativa se occupava no jornal. 

Nao havia maiores distraccoes em S. Paulo ; de tempos 

a tempos, apparecia uma companhia dramatica e mais- 

raro ainda uma lyrica, de segunda ordem. Silva Jardima 

nao perdia espectaculo ; encontravamo-nos no S. Jose, elle- 

por parte da Tribuna e eu da Provincia. Alii, faziamos* 

1 Retiro-me da redaccao e ^erencia desta folha. Sou levado a isso por motiva 
imperiosos que os nimtos trabaihos que se acham a meu cargo me criam. 

Aos meus companheiros detrabalho Srs. Valentim Magalhaes e Gustavo Pacca cabe-rae*' 
agradecer sinceramente a delicadeza do tracto, a solidanedade jainais quebrada, a 
amizade emfim que sempre me dispensaram. Moqos de invejavel talento, e de uma . 
honestidade a toda a prova, a Comedia nas suas raaos tem um futuro o mais risonho 
possivel. 

Sinto ter de deixar tao amaveis companheiros, etao dedicados amigos. 
O mais difficil da tarefa estafeito. 
Os que se empenham na publicagao dejornaes sabern o quao custoso d o comeco de- 

uma folha * a Comedia ja tem o seubaptismo ; resta-lhe agora apenas continuar a vida 
futurosa que tem levado, e que continuara a conduzir de certo, agora, que augmentou; 
o pessoal dos sous redactores. 

Retirando-me da redacqao da folha nao podia eu deixar de transraittir-lhes as. 
protestos de minha estima e leai amizade. 

S. Paulo, 13 de abril de 15S1.— Siiva Jar dim. 

Pela declaracao acima ve o publico um grande claro aberto nesta folha. 
Deixa-nos o nosso araigo e collega Silva Jardim. Os servicos por elle prestados a 

Comedia, fructo do sen talento e do seu trabalho, sao por de mais notorios para quo 
caregam de encomios. 

A nossa amizade nem por isso partio-se. Os motives da retirada do nosso amigo 
sao justissimos, na > o negamos, lamentamo-lo apenas. 

Comtudo, esperamos continuara a prestar-nos o ^uxilio da sua brilhante e vigorosa 
penna. Si a sua gratidao para comnosco nao 6 pequena, a nossa 4 enorme. 

Deixamos de ser seus companheiros de redacgao : continuamos seus devotados-e 
sinceros amigos. 

Deixa tambem de ser nosso companhoiro de trabaihos o nosso amigo Adolpho G<- 
Almeida Maia. 

Obrigam-n'o a isso os muitos trabaihos e occupagoes que o sobrecarregam. 
Laraentaudo a sua ausencia, desejamos-lhe mil venturas. 
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juntos a critica da pega, apanhando elle o Jado comico 

e vulneravel. 

0 sen espirito era analytico, penetrante e regularmente 

caustico. 

Tinha umas simplicidades adoraveis. Em uma occasiao 

achou de um comico indizivel o titulo que eu dera a um 

folhetim theatral. 

Era uma especie de reclame a distincta actriz que 

Ihe servia de epigraphe e intitulava-se : Beneficio da 

Senhora Lucinda. E^ como epigraphe de folhetim litte- 

rario, elle achava de uma graca inexcedivel e repetia, 

pausadamente, a phrase; e ria, a bandeiras despregadas, 

porque sob o ponto de vista que elle encarava o caso, 

esse hurguezismo valia ouro, Dizia que o assumpto era 

bem tratado, mas que o titulo: « Be-ne-fi-ci-o-da-se-nho-ra 

Lu-cin-daj » era unico ! Gonfesso que nunca penetrei nessas 

subtilezas da critica. 

Amava os periodos incisivos, como se depara da 

propria correspondencia, curtos^ elegantes, agrupados em 

pequeno espaco, distanciado de outros, por trez pontinhos, 

como se usa no estylo philagramatico. Preoccupava-se 

excess!vamente com a forma, rendilhando os assumptos, or- 

namentando as ideas, repisando as phrases susceptiveis detro- 

cadilho, ao geitodo Padre Antonio Vieira, que muito amava.1 

Em toda sua vida preponderava o rithmo, era methodico 

ate nas distraccoes e consagrava uma parte do dia a uma 

certa occupacao, outra d outra, repartidamente, com exclu- 

sao, sem atropellos, conscienciosamente, como o grande 

Alfredo, que entre o dormir, governor e dizer oragoes, 

distribuia as vinte e quatro horas diarias. 

Esse habito foi-lhe de grande utilidade no correr da 

vida, porque trazia os sens negocios em dia, era economico, 

financeiro mesmo; recusando com escrupulo os melhores 

offerecimentos. Nao tinha luxos, regulava a sua pequena 

mesada, gastava pouco, e tinha a preoccupagao constante 

1 Vide : Collec^ao da Tribuna Liberal, 
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de viver sobre si e independente, auxiliando dentro de suas 

forcas a educagao dos irmaos e a subsistencia da propria 

familia. 

Desde pequeno, ao que parecia, entregue a estudos 

de todo genero, sem methodo, tinha nma leitura variada, 

e jamais foi dado a conquistas amorosas. 

A affeicao que nelle despontava pela que foi depois 

sua esposa, tomou em breve as proporcoes de um culto, 

avassalando-lhe o coracao e servindo de criterio a todos 

os actos de sua vida. 

Frequentava com assiduidade a casa de familia do 

Dr. Inglez de Souza; onde, uma vez por outra^ lograva 

encontrar-se com a virgem de seus sonhos. 

Estes seroes eram de um effeito magico na imaginagao 

do mogo apaixonado e muitas vezes fui confldente de seus 

amores ternos e das duvidas que entao nutria quanto d 

realidade de seus maravilhosos castellos. Tinha consciencia 

que era correspondido ou antes que nao era indifferente 

ao affecto de sua diva^ mas dahi d realisacao de uma 

unidade de vistas, de uma communidade de apego, de uma 

identiflcacao de sentimentos, ia muito e o pobre enamorado 

soffria horriveimente entre o desejo e a incerteza. Confesso 

tambem que nunca ouvi sentimentos mais puros e ideaes, 

em contraposicao com o meio social. 

De familia modesta, si bem que notavel, pareceria 

que a aspiracao a mao de uma filha de illustre estirpe, 

era um calculo burguezmente determinado por ambicoes 

menos justas; mas, em face do modo por que eram 

resalvadas as apparencias,1 do culto verdadeiro consagrado 

ao objecto de seu amor, ninguem diria que havia o menor 

vislumbre de interesse, quer academico, porque o pae 

fosse cathedratico, quer politico, no futuro porque fosse 

chefe considerado de um dos partidos monarchicos do Brazil. 
1 Carta de 10 de outubro de 1881, citada. 
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Essalisura cle pensar esentir, junto ao modo de proceder, 

em relaccio aos parentes de sua bem-amada, valeu-lhe 

a adhesao destes e entre as casas que frequentava a 

do Dr. Antonio Manoel Bueno de Andrade era uma das 

mais appetecidas, onde pela Exma. Senhora deste era acolhido 

como pelo esposo, como pessoa da familia e distinguido 

com todas as honras de que se tornava merecedor. 

Para provar a exaltacao de sua sensibilidade ternurosa 

muitas vezes acordava solucando abracado ao travesseiro 

num estherismo de moca apaixonada. No outro dia^ con- 

fessava-o ingenuamente, bem dizendo essas lagrimas que 

llie alliviavam o peito tao cheio desse amor immenso. 

Fora elle quern me apresentara a familia do Gonselheira 

Martini Francisco, uma noite, em que me levou pela 

primeira vez a casa do Dr. Inglez de Souza. Sempre 

ousado, achei-o nesta occasiao timido e modesto, pelo 

facto de estar presente aquella que the occupava a ima- 

gi nacao . 

A familia do Conselheiro compunha-se delle e da 

senhora e tres casaes de filbos, o mais vellio, do mesmo 

nome, e os dous ja citados, Antonio eJose; a esposa do 

Dr. Theopbilo Dias, a menina Margarida e uma pequenita 

de nome Maria Flora. 

0 velbo Conselheiro era um cidadao distinctissimo, 

affavel, tolerante, prestimoso, amigo da mocidade, cheio de 

desvellos pelos sens, pondo sen prestigio ao serviqo dos 

fracos, dos desamparados, prestando beneficios por amor 

do proximo, sem pretencoes a recompensas, forte de sen 

valor, grande, magnanimo, apezar de nao ser rico mas 

sempre generoso, nobre e inimitavel! 

A Exma. Sra. D. Anna Bemvinda Bueno de Andrada, 

digna esposa do Conselheiro Martini Francisco Ribeiro de 

Andrada, era um espirito superior, de grande cultura 
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intellectual e trato social^ amiga dos sens parentes e de~ 

sejando para os filhos, nao riquezas que poderiam advir 

posteriormente; mas posicao, amor ao estudo, e represent 

tacao no meio em que yiviam. 

Apreciava Silva Jardim^ instigava-o a que proseguisse 

nos sens estudos, a que fosse professor ou cathedratica, 

que quanto a ella,, era a mais bella carreira a do magis- 

terio. 

Dos fllhos um cursava a Academia, outro se formara 

em Engenharia e quanto ao terceiro, na escala ascendente^ 

era ja Bacharel em direito. 

No intimo, eram os tres soberanamente democraticos7 

amaveiS; accessiveis, e dotados todos de talento. Silva 

Jardim mereceu de todos o mais bonroso acolhimento que 

sempre soube prezar, tornando-se digno de hombrear com 

tao illustres membros daquella invejavel familia. 

Respeitando as crencas politicas de todos elles^ entron 

para a Trihuna Liberal, onde escreviam simultaneameiiter. 

e houve-se por tal modo que em uma organisacao de chapa 

liberal lamentou-se que nao tivesse a idade precisa para 

ser incluido nella como candidato do partido. 

0 mesmo nao succedeu a sen antagonista^ o Dr. Theo- 

philo Dias^ que, depois de se haver pronunciado fran- 

camente republicano, acceitou o convite para a representacao- 

provincial, annullando todo um passado brilhante de pro- 

pagandista emerito. 

A sua dedicacao pelo Gonselheiro emanava pois de 

um principio estranho a politica, mas teria sido irresis- 

tivelmente arr^stado a ella, si um poder, por ventura 

mais forte, o nao avassalasse de todo. 

Essa resistencia heroica adveio-lhe da escola philoso- 

phica que no anno de 1881 abracou e que presuppunha 

nos adeptos a qualidade indispensavel de republicano. 
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0 velho Conselheiro era o primeiro a reconhecer que 

os partidarios desta escola eram mocos na maioria series 

e moralisados, e essa opiniao nao foi indifferente ao pro- 

nunciamento de Silva Jardim pela nova philosophia que 

estava fazendo ruidoso successo entre a mocidade do 

tempo. 

Antes, porem, de acceitar a nova ordem de ideas, 

meditou muito Silva Jardim, decidindo-se a final, pela 

forca de argrimentacao e pelo seductor exemplo que davam 

os sectaries da escola, indo de uma provincia a outra 

evangelisar em nome da boa nova. 1 

Nao sei si a este tempo a familia da que foi mais 

tarde sua esposa ja o olhava com segundas intenQdes, 

mas o facto capital e que nao Ihe desgostava o passo dado 

pelo joven academico, com quern entreteve, a puridade, 

verdadeiras discussoes no sentido de se esclarecer a res- 

peito. 

Muitas vezes, depots de convertido e industriado nos 

principios philosophicos, que mais tarde escudaram a sua 

propaganda republicana, me dizia elle de volta da casa 

do Conselheiro, que outro nao fora o assumpto tratado 

entre elle e sua intelligente e illustrada sogra futura e 

que, apezar de parecer afastar-se da sua norma de con- 

ducta, reparava como podia todos os ataques atirados 

por ella em forma de objccoes a doutrina e sahia-se de 

modo tal que si nao conseguia convencer aquella a quern 

se dirigia, pelo menos, reconhecia que ella nao era anti- 

pathica A sua nova phase de philosophar. 

Era que o unico objectivo desses tempos era tornar-se 

agradavel a todos, conquistar as sympathias dos parentes 

e chegar a realidade do casamento, 2 inda que fosse 

preciso ser bacharel, o que jh nao tomava a serio, em 

virtude da modificagao philosophica por que passara. 

1 Em 1881, M. Lemos e em 1883, T. Mendes. 
2 Carta de 2 de raargo de 1888. 
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Gomo se ve, inda por este lado o culto da familia 

precedeu ao da patria, na evolugao de seu caracter, de 

accordo com os ensinamentos da religiSo da Humanidade. 

A 15 de novembrode 1881 fandava-se o Centro Posi- 

tivista de S. Paulo, filial ao do Rio de Janeiro., sob o 

patrocinio do Sr. Miguel Lemos, que alii compareceu 

secretariado pelo Sr. Generino dos Santos. A men convite, 

reuniram-se em minha casa, a rua do Piques, os diversos 

sectarios do positivismo orthodoxo e entre elles sobre- 

sahia pelo fervor da idea, Silva Jardim, que, com outros, 

assignou a acta de installagao. 

Nao cabe aqui tratar o desenvolvimento que teve essa 

instituigao nem o fim que levou pelo abandono de seus 

principaes installadores. 

Somente quero accentuar a influencia que essa cor rente 

de ideas, de sentimentos e actos, exerceu na vida do 

temerario propagandista. 

Gomegou por disciplinar a intelligencia subordinando-a 

ao sentimento e actuando de accordo com os principios 

fundamentaes da doutrina. Dispersou os livros revolu- 

cionarios e procurou adquirir os indicados na Bihliotheca 

Positimsta e isto se verifica pela enumeracao que faz no 

cap. IV de suas Memorias, paginas 205 a 222. 

Pequena era a bagagem litteraria que trazia; alem 

da Gente do Mosteiro, havia publicado de collaboragSo 

com Valentim Magalhaes dous outros pamphletos insi- 

gnificantes: as Ideas de mogo, composto de phantasias 

criticas ou suppostas philosophicas, contos, etc., o General 

Osorco, constante de urn esboco enthusiasta e nullo, sob 

o ponto de vista biographico, da vida do guerreiro 

gaucho. 

Na Critica de escada a halxo, de maior formato 

e muito mats largo folego, nada se encontra de producente. 
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Era um desenvolvimento de que a Gente do Mosteiro consti- 

tuia o tliema com applicacao diversa. Assim como nao tinha 

de que corar a lembranca desses trabalhos, nenhuma 

recordacao grata the ficara delles e de bom modo trocara 

os habitos revolucionarios de jornalista e litterato pelas 

locubracoes serias de philosopbo e propagandista do ensino 

positivo. 

Pode entao obter uma comprehensao nitida do homem 

e do mundo e todo o sea esforco dedicou-o ao estudo das 

sociedades. 

Na escola primaria, de que se encarregara, dera o maior 

desenvolyimento a diffusao dos couhecimentos compativeis 

com as idades dos alumnos, fazendo-os ascender das 

-concepcoes concretas as abstractas, das ficticias as positivas, 

passando em revista as ideas metaphysicas, e mostrando 

que o individuo acompanha no sen desenvolvimento a 

evolucao da Humanidade. 

Fez uma applicacao aos processos da aprendizagem, da 

iei dos tres estados, e mostrou como a leitura havia passado 

pelos periodos respectivos, sendo a principio feita pela 

.syllabaccto, correspondente ao fetichismo, depois pela sole- 

tragdo, phase intermedia, e, por flm, pela palavracdo, 

que era o estado deflnitivo. A' vista disto, decidio-se pela 

•Cartilka Maternal de Joao de Deus e propagou-a com 

-ardor. Como se sabe, neste livro ensina-se a ler nao por 

syllabas nem soletrando, mas sim pronunciando ja as 

palavras, pelo exame estmctural dellas, indo das vozes 

combinadas mais simples para as mais complexas. 

Tirou as ultimas consequencias, deste metliodo, que 

c de lamentar nao tenha entre nos continuadores, e chegou 

a resultados que o proprio autor nao obteria melliores. 

Foi em vista disso que mais tarde, a convite do Dr. Inglez 

de Sauza, foi propagal-o entre os mestres do ensino, na 
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proVincia do Espirito Santo. Esta viagem de propaganda 

do methodo de Joao de Dens constitue os prodromos das 

que annos depois realison em ponto maior em favor da 

acceitacao da idea republicana. 

Mostrava-se ja ahi o propagandista incansavel da ]joa 

nova, preparando as armas que depois teria de tercar em 

defesa dos principios republicanos. 

0 afastamento do Dr. Inglez de Souza da imprensa 

paulista, deixou Silva Jardim entregue a suas novas ideas 

e muito concorreu para divorcial-o completa e inteiramente 

de qualquer adhesismo ao partido liberal. 

Nao o fez sem tentar um ultimo esforco e foi assim 

que the propoz leval-o como sen secretario para Sergipe, 

para onde primitivamente fbra nomeado Presidente. Esse 

convite foi discutido em sessao pelos membros do Centra 

e decidio-se que o confrade nao devia acceitar o cargo por 

ser logar de confianca do delegado do governo e implicar 

um pronumciamento monarchista. Levado mais pelo sen- 

timento do que pela razao, Silva Jardim, mao grado a 

differenciagao de id^as, estava disposto a acompanhar o 

amigo, a quern devia innumeras finezas, e em vista da 

resolucao de sens correligionarios, nao trepidou em recusar 

e foi com desvanecimento que mais tarde acceitou a com- 

missao de ir propagar o methodo do ensino, segundo a 

Cartilha Maternal. Desapparecia ahi a premissa de con- 

fianca e nenhum outro inconveniente se apresentava a 

respeito desta nova commissdo para que era convidado> 

pelo sen ex-companheiro de redaccao. 

0 Dr. Inglez de Souza fbra chamado a Presidencia 

por occasiao de executar-se a eleicao directa em que o 
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president© do Conselho; o Sr. Saraiva, achava-se em'pe- 

nhado e que foi a morte politica do entSo ministro do im- 

perio, o Barao Homem de Mello^ que fez a indicagSo de 

seu nome; nao porque se exigisse dos delegados do go- 

verno inteira isencao de animo no pleito e a prova e 

que, passado este, foi elle removido por nao se prestar ao 

manejo dos poiiticacos de Sergipe, 1 apezar das recommen- 

dagoes indirectas que recebeu para intervir em favor de 

alguns. Ao segulr, porem, fora-lhe ordenado pelo chefe do 

gabinete toda imparcialidade, que, si bem a recommendara, 

melhor elle a p6z em pratica. 

0 dm principal de sua nomeagao, dizia-se naquelle 

tempo, foi afastal-o de S. Paulo, ou antes, da Relagao, 

em cujo logar de Secretario era apoiado pelas prin- 

cipaes influencias. 0 Sr. Barao Homem de Mello, que 

tinha um outro candidato, distinguio-o entao com aquella 

nomeagao e resolveu o caso por esse modo que estava 

em uso na politica decahida, como ainda boje. 

Nao obstante reconhecer o mecanismo por que essas 

cousas eram feitas, o illustre mogo tomara seu papel a 

serio e na segunda provincia para onde foi mandado, em- 

prehendeu reformas de todo ponto indispensaveis. 

Depois de melhorar completamente o systema de 

ensino, quiz juntar a pratica a theoria e conhecedor dos 

excellentes predicados que assistiam a Silva Jardim para 

o magisterio publico e primario, encarregou-o de preparar 

o espirito dos professores, sens collegas, a executar os 

processos do ensino contidos na sua principal reforma. 

As conferencias de Silva Jardim flzeram um verdadeiro 

successo e de la voltou coroctdo de lour as, por uma com- 

missao de senhoras que Ihe offertaram uma riquissima 

grinalda com inscripgoes honrosas nas fitas pendentes. 

Quern estivesse ao corrente destes successos, nao estra- 

nharia ver, seis annos depois, o mesmo intemerato pro- 

i Um candidato chegou a pedir para que ao menos o Presideate o deirasse, nas 
vesperas da eleiqao, passear no cavallo de sella deste, pois isto s6 Ihe asseguraria 
victoria dando-o como candidato official . E' bem de ver que nao foi attendido. D 
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pagandista ievar o ensinamento da doutrina republicana 

a todas as cidades e villas por onde andou e ser coroado 

dos mesmos resultados. 

Na pessoa de Silva Jardim, os processes philosophicos 

aperfeigoaram os methodos do ensino de que foi um bene- 

nemerito vulgarisador e estes por sua vez reagiram sobre 

aquelles, propagando o principio capital da doutrina, no 

tocante a realizar a reorganisagdo social sem Deus nem Rei, 

Essa formula dos incyclopedistas do XVIII seculo occu- 

pou-lhe a attengao em quasi todo o decennio de 1879 a 1889, 

a principio, pela adhesao franca a Religiao da Humanidade, 

depois, pela propagagao externa da fbrma republicana,^ 

nao poupando em nenhuma dessas phases sacrificios de 

especie alguma. 

Na primeira immolara, com espanto da familia, que 

o acreditava um verdadeiro crente, as suas ideas de bom 

catholico, que o fora, e na segunda, o socego do proprio 

lar, que era para elle um outro culto santo. 

Assim, pois, e por mais que repugne aos seus proge- 

nitores que se conservaram flrmes nas suas crengas catho- 

licas e verdadeiras, nao se pode conscienciosamente historiar 

a vida do grande propagandists da Republica sem levar a 

conta do Positivismo as convicgoes que se geraram no sen 

cerebro e que uma vez accentuadas emergiram da profundeza 

da consciencia para a tribuna popular. 

Emquanto que o philosopho gerava o politico, o pro- 

fessor apparelhava o tribune. 

As duas viagens feitas a S. Paulo para o mister da 

propaganda positivista, uma em 1881 pelo Sr. Miguel Lemos 

e outra em 1833 pelo Sr. Teixeira Mendes, deram a Silva 

Jardim a concepgao da evangelisagao de uma idea por meio 

da palavra fallada. 

Em todo tempo fora assim, mas o vivo exemplo dos 

dous representantes do Positivismo o impressionou deveras. 
S. J. — 5 
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Aprendeu pelos olhos que o effeito sobre as massas 

era mais prompto e na experiencia intermedia que realizou 

em 1882 convenceu-se sobre terreno, embora estranlio d fe, que 

outro nao devera ser o processo de qualquer vulgarisagao 

de uma idea. 

Quando se encontrou desembaraqado dos preceitos reli- 

^iosos de qualquer especie, atirou-se a propaganda da idea, 

que elle considerava a salvacao da Patria em perigo. 

Nesse interregno tinha disclplinado o seu espirito, 

cultivado sua intelligencia, emancipado sua consciencia, 

aprofundado o estudo das sciencias sociaes, e mantido firmes 

as conviccoes republicanas. Tinha alem disso um desejo 

ardente de celebridade, de renome, de ambicao legitima 

do poder, sopitados pelos principios severos do Positivismo. 

Segundo a lei da philosophia primeira, que quanto 

maior e a accao mais forte se torna a reaccao, quiz 

realizar em pouco tempo o trabalho de longos annos e dahi 

essa febre de propaganda a todo transe, annunciando o 

advento da Republica pela revolucao ! 

A Titteratura nao o satisfez, a abolicao encontrou-o 

a bracos com a sua cathechese pelo Positivismo nos 

primeiros annos; ainda assim, antes de se declarar se- 

ctario de Augusto Gomte, procurou filiar-se a sociedades 

secretas, onde mais se trabalhava em favor dos escravos. 

Foi assim que o propuz para mepibro da Loja Ame- 

rica, cujo Veneravel era Luiz Gama e onde, depois que 

•se levantou e agitou no paiz a bandeira da abolicao, nao 

se tratava de outra cousa. 

Fui eleito substituto do orador, que era Americo de 

Campos e que pouco frequentava a Loja, doutrinando a 

iuz do dia na Promncia de S. Paulo] porque ja viviamos 

muito conjuntamente, Silva Jardim e eu : o levei as sessoes, 

mas ja nos ultimos tempos da minlia frequencia. 
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Estou muito acostumado a ver, no men mesquinho 

papel cle abolicionista e republicano intransigente, muita 

Gralha, como diz o Sr. Lucio de Mendonca, ferido 

pelos mesmo motives na sua grande alma de patriota, 

se vestir com minhas pennas, passando em silencio e 

lancando ao abandono o nome obscuro do companheiro que? 

tanto na tribuna como na imprensa, servin com a maior abne- 

gacao a causa pnblica. Si nao fora isso, seria aqui cabivel 

uma reivindicacao dos servicos prestados, quer ao lado desses 

dons correligionarios, 1 batendo-me pela dupla escravidao 

de minha patria, quer no men posto de funccionario 

publico, donde fui impellido pelos idolatras da monarchia 

e por fim demittido pelos mais indignos ainda, ainigos 

da Republica, na epoca em que se fez do thesouro 

publico urn stjndicato, sob a firma social Rug Comp. 

4 

Naquella celebre casa do Piques, que occupava o ver- 

tice de um triangulo de que a Academia e o principio da 

rua Direita eram os dous outros, tercou Silva Jardim 

mais de uma vez as armas em favor da abolicao. Mas 

alii a gente se limitava mais a agir, e toda actividade era 

consumida em roubar negros e refugial-os, mandal-os 

para outras provincias, quando provindos directamente da 

Corte ou de outras partes. 

Por este tempo esteve refugiado na mesma casa, onde 

me achava hospedado, um escravo do entao Ministro da 

Fazenda do Imperio, que era men superior em gerarchia 

e creio que por esta razao me o coube em partilha, pois 

o seu senhor era um dos renegados da Republica, adhesos 

do gabinete 5 de Janeiro de 1878 e muito se arriscaria 

quern lire occultasse a propridade. 0 Sr. Jose do 

1 Luiz Gama e Americo de Campos. 
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Patrocinio pode dar testemunho disso, que foi quern o con- 

signou em carta a Luiz Gama. 

Mas, voltando ao caso da magonaria, um bello dia 

resolvemos nao frequentar mais as sessoes, porque se me 

afigurou que como coucepcao nao passava aquella de uma 

religiao atrasada com preteagoes a substituir o catholicismo, 

ja por nos abandonado, por nao satisfazer mais o ideal 

moderno, apezar das grandes qualidades moraes que 

possuia e ser sob o ponto de vista da organisagao social 

inatacavel. 

Silva Jardim acompanhou-me nesta retirada e foi 

notavel o discurso que entao proferio. 

Pelas nogoes que possuiamos ja entao, toda religiao 

compunha-sede tres partes : o dogma, o culto e o regimen. 

A maconaria professa o dogma da crenga no supremo 

architecto do unioerso, que e Deus, e acceita os crentes de 

todas as especies, na esperanga de convencel-os do seu 

monotheismo; quern uma vez penetrou nos sens templos 

nao p6de por em duvida o culto que alii e manifestado 

pelo ceremonial religioso posto em pratica pelo grdo-mestre 

e os sens acolytos, traduzido em palminhas triplicadas; 

palavras cabalisticassem a pompa das celebragoes catholicase 

a pratica da caridade constitue o principal ponto do regi- 

men magonico e fortes lagos de fraternidade ligam entre 

si os irmaos da mesma familia, que para se considerarem 

mais verdadeiramente dignos deste concurso, se intitulam 

os Jllhos da viuva. 

Assim, pois, a magonaria, outra cousa nao e que uma 

religiao monotbeica e por mais simplificada presume-se 

melhor. 

Ainda hoje funcciona de noite, como o christianismo 

em seu comego, e esta so a espera de dominar as 

consciencias para sahir das trevas e dictar as suas leis na 
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praca publica. Si os factos consummados, a experiencia de 

longa pratica de vida, autorisam qualquer illacao consen- 

tanea com taes precedentes, e de crer que continuara a 

se revolver no escuro dosvalles por muitos seculos, si cedo 

nao mudarem de tactica. 

Gomo se ve, sem a organisagao monumental do catholi- 

cismo, occultando na sombra os seus intimos desejos 

de mando, nao estd a religiao maconica em casos de 

competir com a catholica e muito menos de succedel-a na 

direccao das consciencias. 

Foram esses pontos que se procurou esplanar7 e depois 

de motivar a retirada pela impotencia da doutrina para 

alimentar espiritos ja de si refractarios ao catholicismo, 

sahimos amigos e camaradas^ sem a menor hostilidade aos 

nossos irmaos. 

Depois disso; para achar um paradeiro ao nosso ardor 

social^ atiramo-nos ao Positivismo, como unica taboa de 

salvagao^ pois que todo o ediflcio do sobrenatural havia-se 

derruido ao sopro da descrenca. 

Masja entao, de accordo com a doutrina, o problema 

da aboligao tomava um aspecto novo, de que ainda nao 

se ha via cogitado. 

Era mister dividil-o em duas partes principaes : eman- 

cipar e incorporar. 

A emancipacao nao se afigurava tao difficil no ponto 

em que se achavam os negocios publicos como a incorporacao 

desse proletariado immenso a sociedade brazileira. 

Esse phenomeno se dera muito restrictamente no Norte, 

por causa de circumstancias estranhas ao trabalho dos 

abolicionistas, como ver-se-ha mais tarde. 

Silva Jardim pedira licenca ao governo para acceitar a 

commissao fdra da provincia ao servico de outro presidente: 
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Quem nao conhecesse-lhe os precedentes, diria que era 

efTectivamente um presente de nupcias ou de fim de 

formatura ou de ambas as cousas igualmente. 0 certo e 

que, de volta, tratou, com as economias realizadas no 

ensino professoril e na supradita viagem, de montar casa 

e obter os demais accessorios mdispensaveis ao bacliarelado, 

tomando para isso tambem dinheiro a juros. 

A commissao fdra um tanto lucrativa na altura do 

sacrificio e, a nao ser talvez o duplo objectivo economico- 

social, teria sido dispersa em outros misteres. 

0 regimen positivista afastou em breve Silva Jardim 

dessas communs dissipacoes caracterlsticas do periodo 

academico. E, ao passo que essa conducta, pautada extrictica 

e virtualmente pelos preceitos religiosos, o preservava, 

no vigor da mocidade, dos perigos que acarretam a 

liberdade de agir revolucionariamente, em tal idade, the 

attrahia mais a mais a sympathia dos parentes de sua 

bem-amada e the garantiam o successo de um pedido 

de casamento. Esse pedido fez-se, algum tempo antes, 

de formado, tendo tornado o grao a 1 de dezembro de 1882 1. 

A sua carreira academica foi escrupulosamente comple- 

tada dentro do prazo de cinco annos, tirando sempre notas 

plenas. Quando no fim do anno, por accumulo de trabalhos 

escolares, no magisterio publico, que coincidiam com a 

epoca dos exames, na Academia, nao podia fazer o acto, 

reservava-o para o comeco do anno seguinte, estudava pelas 

ferias e sahia-se sempre bem nos exames extraordinarios, 

que tinham, alem disso, a desvantagem de requerer maior 

somma de estudos. 

Na propaganda positivista, emquanto que eu fora 

encarregado de expor a doutrina, aos domingos, segundo 

1 Carta de 14 da abril de 1S83. 
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as ligoes sobre os Grandes Typos da Humanidade de 

Mr. P. Lafitte, elle tomara a si a incumbencia das festal 

sociolatricas, on commemoracoes patrias, realizando confe- 

rencias historicas sobre o 7 de setembro, Tiradentes, 14 

de julho, morte de Angusto Comte (5 daquelle mez) e 

descobrimento da America em 12 de outubro. 

As suas licoes no Curso Annexo, como em qualquer 

outra parte que as desse^ eram sempre em forma da 

preleccoes, tendo em vista o methodo historico expositivo. 

Nao admittia compendio, incitando os alumnos a qua 

tomassem suas notas ou apontamentos. Para os que 

pretendiam matricular-se na Escola Normal e mesmo os. 

que frequentavam a cadeira de Portuguez, regida peIo> 

Dr. Mamede ate a sua entrada depois na Academia, dava 

elle aulas particulares em turmas, na sede do Centro 

positivisia, a rua da Esperanca n. 75, ao sahir no largo> 

da Assemblea. 

Por mais de uma vez ao annunciar-se concurso para 

professores, para preenchimento de grande numero de 

cadeiras vagas, fez circulares, que assignou commigor 

propondo-se 'a preparar em breve tempo os candidatos aos> 

differentes exames. Encarregava-se de leccionar portuguezr 

pedagogia e escripta, flcando eu incumbido das mathematicas, 

em que, como na maioria dos casos dos que estudavam 

entao para direito, nao era elle muito forte. Sem embargos^ 

reconhecendo sua fraqueza neste terreno, como em outros. 

dominios scientificos, e mesmo por necessidade do offlcio, 

Silva Jardim emprehendeu uma revisao nesses estudos e 

muito aprendeu com o Dr. Godofredo Furtado, seu collega 

de magisterio e presidente do Centro. Em seguida enveredou 

pelas sciencias naturaes, estudando um pouco de physica 

echimica e astronomia, procurando penetrar nos dominios 

biologicos, para melhor comprehender a sociologia, colimada 

pela moral, conforme a classificacao de Angusto Comte. 

Sustentava que um professor devia ser um homem 

encyclopedico e atirou-se com fervor ao estudo, embora 
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superfunctorio das sete ordens de conhecimentos que esta 

classificag5o scientifica preestabelecia. 

Uma das theses do positivismo e arremetter contra 

o jornalismo, a academia e a litteratice, aquillo justamente 

que outr'ra constituia a aspiracao primeira de Silva Jardim. 

Desde os bancos collegiaes que elle escrevia e nem 

estudava sinao com fito em formar-se. 

Mas para logo renunciou a essa triplice manifestagao 

de seu espirito e dedicou-se ao ensino com todas as forcas. 

Convem notar que elle tinha para tal fim uma ver- 

dadeira vocacao, estava, como se la diz7 na massa de seu 

sangue. 

As qualidades de pedagogo e homem de combate elle as 

herdara de seu pai e antepassados. Na sua ascendencia, 

onde os consorcios pela legitimidade attingiam ate a 4a 

ou 5a geracao, contava officiaes do exercito; represent antes 

desse generoso sangue rio-grandense do sul? ainda hoje 

derramado heroicamente nos campos daquelle Estado. 

E nem se diga que; casando com pessoa de familia 

nobelesca^ elle la enquistar-se por este modo na fidalguia 

dos Andradas, porquanto nenhum facto deve ennobrecer 

mais o homem do que esse encadeamento legitimo de 

seus antepassados, ainda os mais remotos, sem precisar 

dizer que entre elles muitos existiam de sangue azul. 

Nao obstante nao escrever mais para o jornal, nem 

elle nem eu, faziamos com os adherentes as nossas ideas 

uma propaganda completa pela tribuna das conferencias. 

Esse systema nao era em tudo semelhante ao que 

fazia o partido republicano paulista. Este, forte pela inde- 

pendencia material de seus adeptos, amoldava-se muitas 

vezes ds convivencias da situacao. Nao e aqui o logar 
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proprio para estudar a vida desse partido que se gerou 

e cresceu pelas desercoes monarchicas; purificado pela moci- 

dade das academias e do tempo, luctou sabiamente pela 

conquista do poder, o que conseguio em 1889, implan- 

tando-se no Governo Provisorio e trazendo para elle essa 

especie de vezo das colligacoes que se desenvolveu fatal- 

mente na Republica sob a fdrma do adhesismo. Quando 

estudar esse momento historico da vida de Silva Jardim, 

sera occasiao de apontar os processes por que elle se 

desenvolveu e medrou, com manifesto prejuizo dos republica- 

nos puros que estavam no caso de exercer o poder. 

Bastara dizer para caracterisar o meio politico e social 

em que o infatigavel propagandista se desenvolvia, que, na 

primeira eleigao que realizou o partido liberal, pelo voto 

uno e directo, e a volta a divisao da circumscripcao por 

districtos, levou esta circumstancia a assemblea provin- 

cial em 1881 tantos liberaes quantos conservadores, que 

desde muito tempo eram excluidos da representagao, pelas 

camaras unanimes, como faziam quando estavam decima. 

Por essa occasiao os republicanos elegeram tambem 

quatro ou cinco candidatos. 

De sorte que si a representacao provincial compunha-se, 

por exemplo, de 34 ou 35 membros, os liberaes contavam 

15, os conservadores 15, e nenhum delles por sua vez possuia 

maioria para governar. A sorte dos partidos dependia, 

pois, da minoria republicana, que era, como alguem o disse 

na occasiao, o Jlel da balanga: para onde ella se inclinasse, 

dava ganho de causa. 

Nunca urn governo se vio em maiores difficuldades e 

nem o regimen que elle representava pensou depender 

tanto do regimen que Ihe era opposto. Nessa situagao 

historica e que a colligaQdo tornou-se um expediente 

perigosissimo, podendo ser supprido pelo criterio da justica 

todo e qualquer conflicto em que as forcas partidarias do 

monarchismo se equilibrassem na luta pela existencia, ou 

melhor, pela conquista do poder. Assim, porem, nao 
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tanto a feigao dos dous que se debatiam, tinha taml^em 

suas velleidades de querer governar simultaneamente com 

qualquer delles. Assim e que, invocando principles de 

justica, votava hoje com os conservadores para restituir 

um logar que Ihe fora arraucado, e amanha tornava ainda 

a votar com os mesmos conservadores para dar a um sen 

coreligionario o empr ego que os liberaes, pelo facto de ser 

o primeiro adversario politico e o segundo republicano e 

ipso facto inimigo do governo, Hies haviam por uma lei 

legitimamente subtrahido. Por exemplo, uma assemblea 

anterior reunira os dous cartorios do Bananal em um so, 

ou fosse por conveniencia do foro, que era pobre, ou por 

animadversao ao segundo notario, que era conservador, 

e dividiu o do Amparo, que era rico, em dous, ou para attender 

em sentido opposto a sobredita conveniencia ou para ferir 

o proprietario em seus interesses mais legitimos, pelo facto 

de ser um bom republicano. 0 que fez a minoria republicana ? 

Pelo mesmo principio de justiqa pendeu o Jiel para os 

sobreditos conservadores para redividir o primeiro em dous 

e reunir os do segundo em um s6. E' isso que chamo 

sabedoria partidaria, mas por cujo exercicio viam-se 

os republicanos, suppostos positivistas, na obrigacao moral 

de nao pactuar com o grosso do exercito democratico de 

S. Paulo e mais por nao ter ja se manifestado francamente 

abolicionista. 

Em virtude desses conluios diariamente repetidos e 

sempre com o partido conservador, embora apparentemente 

mais distanciado, e que o partido liberal, cujo programma 

mais se approximava do ideal republicano, olhava com 

mas intencoes os democratas, perseguia-os, dando logar 

a novas tentativas de colligacoes. Por occasiao da procla- 

macao da Republica, outra cousa nao se deu: foram 

chamados os conservadores ao podcr ; e tanto e assim r 
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que para o povo, em geral, nao era a substituigao do 

regimen que occasionara a mudanga politica e sim a 

queda dos liberaes, que estavam de cima, E' assim que 

a maioria das provincias, ondea disciplina partidaria nao 

havia agremiado os republicanos disperses, bem o entendia 

e proclamava. 

Silva Jardim era, come todos os companheiros, sectario 

da mesma idea politica, intransigente, aprendendo desdecedo 

a nao pactuar com o maior numero, quando em flagrante 

delicto de applicacao social da doutrina — e habituou-se a 

agir de moto-proprio, segundo os principios queadoptara. 

For isso, ver-se-ha mais tarde como foi embaracado, 

perseguido mesmo, a titulo de taes conveniencias, invo- 

caudo-se essa chimera do evolucionismo, por esses mesmos- 

que estavam affeitos a estes manejos, por amor de prelibar 

umas tantas migalbas do poder, no momento de fazer a- 

scisao no partido, por achar que a direcgao deste nao era' 

muito conveniente. 

Acontecia que o chefe do liberalismo entao deS. Paulo,, 

e a quern muito contrariava esse proceder dos republicanos, 

era aquelle de quern Silva Jardim procurava approximar-se 

pelos lacos de parentesco e que pouco ao corrente da conducta 

excepcional do grupo a que esse pertencia, relutava natural- 

mente em ter como genro um coreligionario de seme- 

Ihantes inimigos. Isso, porem, quando verdade, de nada 

actuava no animo do joven politico, quer no sentido de 

modificar sua conducta publica, quer de diminuir o affecta 

que consagrava a moca. 

Os attributes do moco positivista preponderaram sobre 

as qualidades do republicano, confundido o typo dictatorial 

com o democratico. 

Entretanto, como se vio, mais tarde o sentimento repu- 

blicano sopitou o religioso, e o patriota ao apostolo de 

taes doutrinas, para se tornar essencialmente revolucionario^ 

como convinha a sua epoca. 
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A viagem ao Espirito Santo dera-se pelo meio do anno 

de 1882. Em agosto deste ja havia regressado Silva Jardim 

a S. Panlo. 

No anno segninte tivera igual convite para ir a 

Santa Catharina, mas nao chegou a realizar esta viagem. 

0 pedido de casamento fora formulado desde 1881 e 

em Janeiro de 1882 nao estava resolvido e por accordo das 

partes fora adiado para depois do concurso da cadeira de 

portuguez. 

Muita grandeza d'alma fora necessaria para se por 

acima das intrigas que forjavam a este respeito contra si. 

Entretanto as promessas eram favoraveis. 

A' vista disso, estudava como louco para este mesmo 

concurso, pois delle dependia a sua felicidade futura> 

Para melhor exercicio intellectual neste mez abrio 

uma explicacao e, ao passo que estudava, ia applicando 

as theorias a pratica. 

Mudara-se da rua Boa-Morte n. 33 para n. 6, onde 

estava muito bem accommodado. 

Muito o preoccupava o caso anterior de discordia 

existente entre o pai e o inspector litterario do districto. 

Esse havia entrado na aula aos gritos e o professor cha- 

mara-o a ordem. Dahi originou-se o conflicto que a ambos, 

pai e filho, tanto mortificava. Silva Jardim nao era o unico 

filho varao. 0 Sr. Gabriel Jardim tivera outros, com uma 

circumstancia notavel, que entre os primeiros e os ultimos 

havia um intersticio preenchido por uma serie de insuccessos. 

0 primeiro grupo era formado por Silva Jardim, Carlos 

e Maria Amelia e o ultimo por Pedro, Egydio, Cesar, 

Jayme, Hermesinda e Gabriel. 

0 Carlos era e ainda e muito doente, e pela natureza 

da molestia muito preoccupava o irmao. A cada passo na 
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vida estava pensaudo nelle e indagando qual o sen estado 

de saude. 

Em abril foi nomeado definitivamente professor da 

cadeira do curso annexo da Escola Normal e considerado 

como vitaiicio. 

Em junho e que recebeu o convite do Dr. Inglez de 

Souza para ir ao Espirito Santo propagar o methodo de 

Joao de Dens. A provincia se incumbia de indemnisar os 

prejuizos que pudesse vir a tercom a ausencia do emprego. 

As cousas corriam-lhe, pois, favoraveis. Era uma diversao 

de dous mezes mais on menos e que o elevava no conceito 

publico. 

« Minba vida parece que nao vai mal; escrevia elle. 0 

conselheiro respondeu da Corte que a minba pretencao 

dependia da mulher e da filha, mais desta, que da outra ; 

ora, a primeira declara nao oppor-se a cousa alguma 

( sem; comtudo, tomar a iniciativa a respeito ) e disse fazer 

o melhor juizo das minhos qualidades pessoaes. 

« 0 conselheiro mandou-me pedir o sen nome, natural- 

mente para tomar informacoes acerca de minha familia, 

como e de estylo. Aguardo uma solugao definitiva. » ( Carta 

de 12 de outubro de 1882, datada da rua de Tabatinguera 

n. 32, onde ja morava. ) 

A pretencao delle perante o conselheiro estava bem 

encaminhada. Gontava ter uma solucao definitiva logo ap6s 

a formatura, que pelos calculos devia ser nos primeiros dias 

de dezembro deste anno. 

As informacoes obtidas a respeito da familia eram 

excellentes. Accrescia que havia boa vontade em geral. 
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No dia 1° de dezembro de 1882 forma-se Silva Jardim' 

como ja disse, em sciencias jaridicas e sociaes pela Faculdade 

de Direito de S. Paulo. 0 acto por si so nao Ihe mereceu 

grande coiisideracao; sinao pelos effeitos que delle esperava 

em relacao ao sen futuro. Disso dependia em parte a sua 

felicidade. 

Todos sabem a mania deste povo pelos homens for- 

mados^ seja em que sciencia for. E o que, na baixa esphera, 

•e uma simples aspiracao, na elevada e um dogma. 

A nossa burguezia faz questao de que as fillias s6 

se casern com hachareis, inda que de futuro venham a 

ser umas desgracadas. A desigualdade da educacao gera 

um tal antagonismo entre os conjuges, que so o senti- 

mento da mulher brazileira pode attenuar; mas ainda assim 

a desgraca e certa, porque nesses casamentos, onde so se 

attendeu a uma satisfacao dos instinctos egoistas, a felicidade 

entra por muito pouco e o amor quasi sempre delles 

foge espavorido. 

Raro allia-se uma ventura a outra e no presente caso 

haveria talvez uma excepcao. 

No dia 4 do mesmo mez, as tres boras da tarde, a 

chegada do estafeta, espalharam-se pela Villa de Capivary, 

a terra natal, jornaes noticiando ter Silva Jardim tornado 

o grao de bacharel em direito. A noticia causou a mais 

agradavel satisfacao entre a gente que o conhecia e 

estimava como filho daquellas plagas. 

A's 11 boras da noite do mesmo dia, bate elle d porta 

da casa paterna, sorprehendendo e alvoroQando agrada- 

velmente toda a familia. 

Entra na sala, abraca e beija a todos, dizendo para 

o Pai: Vm. queria um bacharel, pois aqui o tern ! 

Alem da festa da familia, diversos cidadaos offerece- 

ram-lhe jantares em regozijo pela sua formatura, onde os 
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discursos manifestativos visavam todos um prospero futuro 

ao novo bacliarel. 

Por ahi demorara-se ate 27, regressando a S. Paulo, 

onde havia delxado parte de sen ser. 

As snas esperancas iam ser coroadas de exito. 

A resposta a sen pedido havia sido favoravel, e o nobre 

rapaz nao cabia em si de contente. 

Estava satisfeitissimo, cada vez via melhor a excellencia 

de sua escolha. «Minha noiva e um typo de bondade 

docura, prudencia, bom-senso e belleza, .alliados a uma 

iustruccao pouco vulgar e a uma educacao correctissima. 

Agora que, felizmente, conheco-a ainda mais, pergunto 

muitas vezes a mini mesmo como pude merecer tanto. » 

( Garta de 12 de marco. ) 

Tratara de mandar correr os pregoes em Gapivary, 

mesmo na freguezia deN. S. da Lapa, onde propriamente 

nascera. 

Nao havia outra forma de casamento. Embora posi- 

tivista, teria de se sujeitar a casar pela catholica. 

Ao amor do pai, da mai, dos irmaos e de todos os 

bons parentes e amigos, juntava o da nova familia a que 

ia ligar-se e principalmente o de sua querida noiva, que 

seria a companheira de toda a sua vida, a sua santa 

•consoladora nos trabalhos, como nos lazeres, nas affliccoes, 

como nas alegrias. c< Nhanha (Anna Margarida Bueno de 

Andrada) me estima muito. Estima-me desde o men 

1° anno; estou certo, mas profundamente certo, de que 

vamos ser muito felizes. Si Hie fago estas confidencias, e 

para dar-lhe mais uma prova de amizade e para garan- 

tir-lhe a minha felicidade actual .» (Garta de marco.) 

Os sogro e sogra queriam que fosse morar com elles, 

mas concordaram que era melhor nao fazel-o, attenta a 

inimizade entre Silva Jardim e o sen futuro concunhado. 
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Tlieophilo Dias, que oppoz-se^ pelos motivos ja referidos, 

tenazmente ao sea casamento. 

A esse tempo ja estava regendo intermamente a cadeira 

de portaguez do curso da Escola Normal e preparava-se 

para tiral-a em concurso. Eram mais 50$, que a que occupava 

vitaliciamente na aula annexa. 

Era uesta esperauga que ia comegar a vida, feliz porque 

esperava no espirito forte, activo, ecouomico da que ia 

ser sua esposa. 

Tlnha plena confianga no porvir, que havia de melliorar. 

O esforgo intellectual, o bom coragao e o caracter digno 

muito podiam. 

Obtivera dispensa de proclamas, sentia que o pai nao 

assistisse ao casamento; por sua vez, nao podia ir a casa 

da familia, estava atarefadissimo, aulas da escola e parti- 

culares, preparos de casamento, montagem de casa, e breve 

do escriptorio de advogacia e a preoccupagao, nao menos 

forte do concurso. 

« Papai. 

« E' com o maior prazer que eu e minha esposa 

participamos-lhe o nosso casamento, realizado a 1° de maio. 

« Sabedor de como Vm. havia de alegrar-se com esta 

noticia, assim como minha querida mai, quiz dar-lh'a logo 

no mesmo dia; mas a falta do telegrapho para ahi 

impedio-me de realizar meu projecto. Nhanha muito se Hie 

recommenda, assim como a minha mai; muito deseja conhe- 

cel-os e espera-o aqui em junho. Em nossa casa, a rua 25 

de margo n. 105, sobrado, sera Vm. recebidocom modestia, 

mas com o mais sincero affecto filial. 

« Escuso-me dizer-lhe quanto o meu casamento vem fazer 

minha felicidade. Sabe que ha annos amo minha noiva, hoje 

minha esposa; e que um estudo aprofundado das eminentes 

qualidades que ella possue : intelligencia, coragao e caracter, 
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urn estudo assim, repito; determinou-me a dar o passo 

mais decisivo, o mais grave da minha vida. 

c< Associo, pois, Vm. —e nem poderia deixar de fazel-o — 

a minha ventura, sem esquecer aquella que tairto desejava 

a minha uniao, por isso que me estima muito, minha mai. 

« Eu e Nhanha pedimos-lhe sua bencao, assim como de 

minha mai e assignamos — Filhos e amigos, Anna Margarida 

de Andrada Jardim. ~ Antonico. 1 » 

Casara-se a tarde, em Santa Cecilia, modestamente, sem 

apparato de qualquer natureza, apezar de pertencer a noiva 

a tao conspicua familia. 

Morava a esse tempo commigo e fora de minha casa, a 

Travessa do Piques n. 21, que sahio para casar, indo a 

noite com a mulher, para que tinha antes mobiliado, a 

rna 25 de marco, em frente a celebre Ilha dos amoresy 

onde os esperava a nossa cozinheira, que Ihes servio de 

criada nos primeiros dias. 

Apos o casamento, parti para o Norte, onde me de- 

morei perto de seis mezes, vindo encontral-o ja regendo a 

cadeira de portuguez da Escola Normal, que obtivera por 

concurso, a que nao assisti, mas que me disseram ter 

sldo brilhantissimo. 

Sei que se inscrevera para o mesmo o insigne gram- 

matico Julio Ribeiro, mas que, ao approximar-se o tempo, 

desistira de o fazer. Emquanto nao puzera em pratica essa 

desistencia, foi para notar o arrojo do joven, professor que 

ainda assim, nao se intimidava em ter de concorrer com 

o reconhecido e proclamado c< mestre dos mestres ». 

E' como professor cathedratico que desenvolve sua 

fabulosa actividade, simultaneamente com a de advogado^ 

multiplicando as explicacoes e uferindo do ensino um 
1 Carta de 4 de maio de 1883 . 

s 
S. J. — 6 
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lncro que Hie dava folgadamente para viver, ja nao direi 

com decencia, mas em plena abastanca. 

Elle,, como se sal^e, vivia do sen trabalho, e a noiva 

nenhnm dote Ihe tronxera, sendo preciso multiplicar de 

esforcos, si nao accumular funccoes diversas, para fugir a 

qualquer genero de privacao. Assim e que dispunha do 

tempo entre a advogacia e o professorado e inda ih'O' 

sobrava para recepcao de sens amigos, que sahiam ca- 

ptivados por tao interessante par de esposos. 

A' mais simples inspeccao, notava-se logo, a primeira, 

que alii houvera um casamento por amor, todos applaudiam 

de coracao tao venturoso enlace, desejando a ambos longos 

annos de verdadeira felicidade. 

Silva Jardim formara-se tendo uma comprebensao exacta 

do mundo e da sociedade, devido em grandeparte ao exemplo- 

da familia, mas, no geral, a doutrina philosophica que 

abracara. 

Os positivistas menos intransigentes entendiam que, 

desde que um candidato politico, flliado aos partidos monar- 

chicos, se compromettesse a propor e executar as ideas 

principaes do sen programma social e humanitario, como- 

abolicao, registros civis, liberdade religiosa, etc., poder-se-hia 

votar nelle sem escrupulo da trahir as proprias conviccoes. 

Em 2 de Janeiro de 1885 procedera-se a eleicao geral, 

de consulta a Nagao, sobre o problema da aboligao. 

0 conselheiro Martim Francisco era candidato official, 

mas francamente abolicionista. 

Silva Jardim, por este, como pelo motivo de parantesco, 

trabalbou para que fosse elle eleito e com elie outros soit 

disant positivistas. 

A este respeito elle escrevia ao pai por occasiao de haver 

este adherido a politica liberal e consultal-o sobre o facto. 
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Nao sabia si elle flzera bem on mal em adberir, s6 

elle poderia avaliar. 

« Eu nao adheri a nemhuma, e quando voto, voto 

no partido que mais parece estar approximado das minhas 

ideas, desde que se compromette a pugnar por um certo> 

numero de medidas, que julgo necessarias a minha Patria..)» 

E' a chamada politica do opportunismo, a que fui 

sempre infenso, e dahi por essa epoca uma tal ou qual diver- 

gencia com o men coreligionario, a quern so mais tarde^ 

por motivos de perseguicao conservadora, de que fur 

victima, encontrei no Rio, vindo residir de novo ao pe 

de mim. 

Dlgo, de novo, porque quando dirigia elle a escolaD 

primaria « Neutralidade » e morava no n. 42 da Ruada Gon- 

ceicao, eu habitava on. 38 da mesma rua, onde, pela minha 

mudanca em fins de 1884, veio elle depois a residir. 

Desta casa voltou para o Paraizo, no bairro de Santas 

Cecilia, na chacarita contigua a do conselheiro e a este^ 

pertencente, depois de mslhoral-a materialmente. 

As relacoes com o Dr. Kopke haviam soffrido uma 

grande modificagao e isto occasionou o afastamento 

das vizinhancas da escola, alem de outras razoes eco- 

nomicas. 

Muito se preoccupara com uma viagem ao lar paterae■ 

depois de constituir familia e ora era o estado da mesma,. 

ora as aulas das escolas Normal e Neutralidade o que o 

impedia de ir apresentar o seu rico filho. 

Ja a esse tempo, a irma, por quern nutria uma extre— 

mosa afieicao, morava com elle e estudava naquellat 

escola, sendo outro estorvo aquella viagem de recreacao^ 

Julgava-se feliz na espectativa de novos filhos — sdo> a 

riqueza dos pohres—, como dizia, dava pormenores a familia^ 

sobre o desenvolvimento do primeiro, com cuja educacao^ 

tinha o maior cuidado ; ja obedecia ao pai e a mai, fazia-lhes 

caricias, sabia conter-se, nao comia de tudo, queria andar- 

e dizia umas cousas que so os dous entendiam, etc., etc- 
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Deixara a direcgao e sociedade da escola « Neutralidade» ; 

era ahi simples professor; a posicao era mais modesta, 

porem mais segura. 

0 Dr. Kopke, a par de excellentes qualidades Intel- 

lectuaes e moraes, mostrava nma tendencia pronunciada 

para iastabilidade, no pensar de Silva Jardim, para reformas, 

gastos, etc.; e isso impossibilitava todo piano financeiro de 

sen socio. AsBim, pedio Silva Jardim a sna demissao de co- 

director muito amigavelmente; contentando-se em ser mero 

anxiliar. 

Ficon com nm ordenado de 240$ mensaes, corre- 

spondente a cinco boras detrabalho. Foi esse o primeiro 

convenio, porque logo depois foi-lhe proposto outro. 

A advogacia difficilmente se combinava com a sua 

honestidade; s6 em casos muito excepcionaes poderiam com- 

binar-se. Quanto a profissoes politicas, felizmente, por snas 

conviccoes repnblicanas, estava impossibilitado de excercel-as, 

dando-se por mais feliz em near em paz com sua consciencia 

de bomem qne tern ideas, do que representar o papel triste 

dos tergiversadores de todosos tempos, para os quaesas pes- 

soas serias tiveram sempre nma desprezadora condemnacao. 

Ja fallava em encarregar-se da educacao de um irmao 

menor, o Pedro, o primeiro da segunda serie dos vingados, 

mas suas ideas eram dictadas pelos principios que ado- 

ptava. 

« Nao aconselho qne o forme ( escrevia ao pai); hoje 

taes carreiras sao parciaes, preflro que seja nma profissao 

pratica, o commercio, por exemplo, que, exercido com 

talento, e dig no, util e lucrativo. De mim declaro-lhe 

que so contra a vontade seguirao mens filhos carreiras 

diplomadas e no mesmo sentir esta minha mulher. 0 

direito, principalmente, me parece hoje uma carreira difflcil. 

« Quanto aos homens, penso que o melhor, repito, e 

seguir hoje uma profissao pratica; e quanto as mnlberes, 

instruirem-se para educarem-se, que nao para exercerem 

funccao publica de ordem alguma. 
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« Isto vai a proposito de Mariquinhas, que, como outr'ora 

Ihe disse, concordo em que faca o sen curso na Escola 

Normal, mais para instruir-se, do que pelo facto de em- 

pregar-se, e e deste modo que tenho cousiderado e feito 

considerar sua estada naquelle estabelecimento. 

« Assim^ pois, o Pedro pdde completar sua educagao e 

collocar-se de um modo qualquer no commercio ou n'algum 

emprego normal de outra especie. A velleidade de ser 

doutor nao compensa os sacrificios hoje feitos para tal. 

E' preciso preparal-o para ser, relativamente aos irmaos 

menores, o que eu pretendo ser em relacao aos mais 

veliios e a todos, si isso me for dado. » (Garta de 30 de 

marco de 1885. ) 

A assemblea provincial autorisou o presidente a fazer 

a reforma da Instruccao Publica, feita com o fim quasi 

exclusivo de introduzir umas tantas innovacoes, a que 

os positivistas eram contrarios, como ensino obrigatorio 

de gymnastica para as alumnas, cadeira de religiao, etc., e 

encaixar candidates amigos, como succede em todas as 

reformas. 

0 principal era a instavel situacao moral em que 

ficavam os professores de opinioes diversas, uns em frente 

dos outros. 

Era bem possivel que, si isso se desse, fosse Silva 

Jardlm obrigado, pela coherencia de principios, a abandonar 

o ensino. 

Nesse caso seguiria a magistratura, como mais estavel 

e fixa. 

« Nada perdi a principio, escrevia elle, em deixar a 

Escola Neutralidade ; mas, passado um mez, mao grado 

os compromissos tornados, inopinadamente, seu director, 

inspirado por sentimentos maos de instabilidade, cobiga 

e talvez inveja de official de meu offlcio, pretextou o 

querer metter-se em altas cavallarices de grossas reformas 
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e o numero de horas de trabalho por dia, embora com- 

promissos moraes sobre ensino, que a minha situagao de 

co-director, interessado na propriedade de um tal esta- 

belecimento regenerador do ensino, fizera tomar. Supportei 

o golpe com calma, ndo dei-lhe a hour a de zangar-me, 

acceitei o ensino que me reservou e publiquei (o que ja 

projectava ) que nenhum compromisso moral nem material 

tinba mais relativameute ao estabelecimento. Devo dizer-ihe 

que quando pedi demissao, alem de outras razoes, havia a 

de uao merecer-me conflanca plena o meu collega. Foi um 

golpe em falso, porque, sereno, nao me abalou sinao em 

uma diminuicao de rendas, de que, para dizel-o, no momento 

pouca falta me faziam, em verdade, attentos meus habitos 

deeconomia e ordem, ja adquiridos. Demais, trabalho nao 

me falta. Somente veio avigorar mais o meu projecto da 

magistratura, mas quizera realizal-o com socego, sem sahir 

do magisterio, e, si tal for possivel, com muito empenho em 

nao sabir da capital. » ( Carta de 16 de abril, sexta-feira. ) 

Essas referencias ao Dr. Kopke pareceram mais filhas 

do despeito, que da verdade. 

Durante a phase positivista, Silva Jardim manteve 

^xtraordinaria correspondencia com o sen chefe religioso, 

e e talvez um dos lados mais interessantes de sua vida, 

esse aspecto de obediencia prestada ao Sr. Miguel Lemos, 

a quern consultava sobre os menores actos de sua exis- 

tencia. 

Essa parte interessa mais a historia do desenvolvimento 

da Idea positivista em S. Paulo, quando tiver de apreciar 

*os seus melhores agentes. 
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Com a retirada do Dr. Almeida Gouto da presidencia, 

por ter sido eleito por sua provincia natal, a Bahia, 

nesse anno de 1885, o vice-presidente, que o substitnio, 

suspendeu ate o anno proximo a execucao do regulamento 

que reformou a Instruccao Publica e a Escola Normal, 

menos na parte que augmentava os vencimentos. 

Este acto, emanado de influencia partidaria, encheu 

de jubilo a Silva Jardim e deu um quasi ganho de causa 

aos professores positivistas, daquella escola. Esta instituicao 

tornava-se de ha muito suspeita a Administracao. Tres 

de seus membros eram orthodoxos em materia de religiao 

positiva e republicanos em materia de politica. Os alumnos 

sahiam dalli eivados de atlieismo e republica e forcosamente 

teriam de reger cadeiras em toda a provincia e educar 

a mocidade nas escolas. As apprehensoes eram verdadeiras. 

Nas aulas, nas explicacoes, nas conversas, atacava-se o 

governo sem do nem piedade, nenhuma propaganda era 

feita com mais ardor nem com mais proficiencia. Dahi 

a zanga com os sectarios do Positivismo. As reformas, pois, 

visavam, sobretudo, nullificar essa influencia, por elementos 

oppostos e um pessoal que contrabalancasse ao suspeito e 

mesmo para fazer approvar por grande maioria em congre- 

gacao as medidas tendentes a interesses partidarios menos 

confessa veis. 

Em caso de rompimento, optaria Silva Jardim pela 

magistratura, acceitando um logar de juiz suhstituto do 

Juizo de Direito, que, embora nao rendesse o bastante, 

dava tempo a leccionar particularmente. 

Elle pensava igualmente que os empregos nao se medem 

pela renda e sim pela sua utilldade social. 

A reforma, entretanto, ia ser posta em execucao de 

julho em diante e, embora houvesse augmento de lionorario 

aos Professores, que passariam a ganhar 300$, todavia la 

estavam consignadas as aulas de gymnastica obrigatoria 

para os dous sexos, a creacao de duas aulas de desenho, 

religiao e biologia, o que tudo mostrava a anarchia 



88 

do liberalismo reinante. 0 estudo era dividido em series 

e o curso total de seis annos /... 

Silva Jardim na casa em que residia entao dispunha 

de mais tempo, por forca da retirada da Escola Neutralidade, 

e passava uma vida mais patriarchal d sombra da politica 

monarchica. Distrahia-se mesmo em cultioat os terrenos 

de su'a chacarita, visivelmente satisfeito com o accrescimo 

de honorarios e o novo regimen hygienico a que se 

submettia. 

Por esse tempo escrevia :« surprehendeu-me sua pergunta 

sobre o baptismo. De facto, creio ter-lhe participado que 

men filho baptisou-se a 1° de maio de 1884, recebendo 

o nome de Antonio. Dir-lhe-hei com respeito e franqueza 

que s6 o fiz em attencao as crencas catholicas dos pais 

de minha mulher e dos meus e para sanar a insufficiencia 

ou antes a lacuna, no nosso paiz, do registro civil. Farei 

provavelmente o mesmo com o outro men filho proximo 

a nascer, e pela mesma razao, accrescendo a de ter sido 

meus sogros, isto e, os pais de minha mulher, os padrinhos 

do primeiro, desejar que sejam os meus os do segundo. 

Ahi fica o convite feito, em meu nome e no de minha 

mulher, para o caso de baptismo do 2° filho, si nascer vivo, 

forte e sao, como espero.» (Garta de 4 de junho de 1885.) 

Dava-se de ha muito um facto anomalo na vida dos 

partidos monarchicos. Ao galgar o poder, os liberaes rea- 

lizavam as ideas de ordem que pregavam na opposicao 

os conservadores, e, vice-versa, estes punham em pratica as 

theorias democraticas que formavam os programmes adian- 

tados de seus antagonistas, no ostracismo. 

Nem vale aqui a pena exemplificar os casos, pois 

sendo ainda tao recentes, estao na conscience de todos. 

A opiniao publica e com ella os republicanos militantes 

indignavam-se contra esse proceder proverbial dos dous 

partidos e nao achava razao de Estado que o legitimasse. 
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Pois bem : veio a Republica e as duas correntes de 

ideas que avallassavam os animos foram prezas do mesmo 

phenomeno politico. 

Os partidarios da Fevolugao queriam e pregavam a 

todo custo o advento da dictadura civil, mao grado a 

p6cha de doidos que Ihes atiravam os coreligionarios 

evolucionistas, proselyteiros da federagao. 0 Brazil e teste- 

munha de que no levante do dia 15 7 quem o exercito 

chamou ao quartel-general para realizar a conquista demo- 

cratica e fundir a dictadura-civil-militar, indispensavel, 

imposta pela forga dos acontecimentos, foram os federalistas, 

de que o Sr. Quintino Bocayuva era o chefe supremo? 

deixando Silva Jardim, que se sacrificava na vanguarda 

dos que ambicionavam aquelle systema inaugural, verdadei- 

ramente obumbrado do esquecimento de seus compatriotas. 1 

Quando historiar essa luta no seio do partido repu- 

blicano e que teve por scenario a cidade do B.io de 

Janeiro, e toda a Nacao, que applaudia a scisao entre tao illus- 

tres adversarios, direi qual foi o procedimento mais digno, 

si do vencedor ou do vencido. 

Entretanto, e licito concluir desde ja que a Republica 

paga hoje os seus erros iniciaes e quigd resgata seu 

passado, tao cheio de odio pelos proprios republicanos! 

Comprehende-se que ha grande differenga entre a Re- 

publica ideal dos sonhadores platonicos e a Republica verda- 

deira por que se bateram os partidarios desse systema 

de governo, tantas vezes posto em realidade. 

Uma e como o mysterio sobrenatural, que se ere e 

adora, mas que nao passa de uma concepgao theologica que 

representa o insondavel e o ignoto, e outra e mui semelhante 

1 Pela priraeiravez li, ha pouco, en uma carta do Sr. B. Constant Filho, que o pai 
uessa noite memoral rnandara charaar Silva Jardim ; mas, ou o portador nao o encon- 
trou, ou desta missao encaregara alguns dos seus desaffeif-oadjs. Silva Jardim ficou 
ignorando o facto. 
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a Utopia sclentifica, assentando em fimdamentos reaes, 

Intangivel, como o limite mathematico, para o qua! teride 

o nosso espirito na escala ascendente da perfeicao, sem 

nunca attingil-a. Desse esforgo, porem, no caminho que leva 

d Jerusalem da verdade, representada na Utopia republicana, 

derivam processes de um verdadeiro governo humano. 

0 que resultoiq ao contrario, do chamado Governo 

Prooisorio foram crimes somente, attenuados pela genero- 

sidade dos immolados. 

0 anno de 1884 passou-o Silva Jardim a elaborar pro- 

grammas para o ensino nos diversos cursos que reallzava. 

Fundou com o Dr. Joao Kopke um estabelecimento 

de ensino primario, a rua da Gonceicao n. 44; sob a 

denominagao de Escola primarla Neutralidade, onde affluio 

xxfina fior da infancia paulista, 0 companbeiro de 

trabalhos de Silva Jardim era um nome feito no magisterkq 

uma das mais perfeitas e completas vocacoes pedagogicas 

que jamais tenho visto. 

Por alii p6de-se avaliar da natureza do commetimento 

e do successo assombroso que teve entre os alumnos. 

Era um estabelecimento modelo e o nome indicava 

completa neutralidade religiosa^ attenta a divergencia de 

pensamento entre os proprios co-autores. 1 

Alem do desenvolvimento e extensao que dava ao 

curso primario nessas aulas, fazia conferencias aos domingos^ 

regia a cadeira de portuguez da Escola Normal e mantinha 

explicacoes para os alumnos dos tres annos de portuguez 

e ainda esbocava um curso de sociologia para os nor- 

malistas recem-formados! Este ultimo curso constava de 

licoes sobre a historia geral da Humanidade^ era de uma 

grande responsabilidade pela natureza do assumpto^ mas 

1 Carta de 16 de abril de 1884. 
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ja a este tempo Silva Jardim julgava-se preparado para 

enfrentar os grandes problemas das sociedades. 

A 31 de Janeiro desse anno nascera-lhe o primeiro 

filho, nove mezes justos apds o casamento, e ao qnal deu 

o sen nome e, ao que parece, sera o herdeiro presumptivo 

dos talentos e qualidades moraes de sen progenitor. 

E' difficil, nesse anno de 1884, fazer a summa dos trabalhos 

a cargo de Silva Jardim. Ap6sonascimento do primogenito, 

estando a mdi muito fraca, foi obrigado, para nao ter ella 

o trabalho de snbir e descer escadas, a deixar o sobrado 

da rua 25 de Marqo e mudar-se para o Arouche, emquanto 

remettia os moveis principaes para a rua da Conceicao 

n. 40, pegado a Escola Neutralidade, de que era co-director. 

A advogacia escasseava, e mesmo o ensino nao Ihe dei- 

xava tempo para ella; alem dos setenta e tantos advogados 

do foro, que viviam em regra, os pequenos, isto e, os 

novatos, sem ter que comer, pois em luta com o maior 

egoismo, a intrigarem, calumniarem rahulejarem (carta de 

8 de abril ), atravessavam os services alheios, n'uma guerrilha 

miseravel, para a qual sen caracter nao sentia attractivo algum. 

A' proporcao, porem, que sentia que a advogacia dimi- 

nuia, tratou de prudentemente dar largas ao ensino. Fel-o 

com o maior resultado, e seu nome adquirio tal nomeada 

nesta especialidade, que garantia-lbe a subsistencia em 

S. Paulo, mesmo quando Ihe faltasse o apoio official. Entre- 

tanto nao abandonou totalmente o escriptorio, associando-se 

ao Dr. Carlos Reis, que se encarregava do grosso do 

servico, percebendo elle um tanto dos negocios que advi- 

essem por seu intermedio (carta citada ). Alem das aulas de 

portuguez e interinamente pedagogia, que leccionava na 

Escola Normal, dava duas boras de trabalho na Escola 

Neutralidade. Este estabelecimento offerecia condicoes de 

merito excepcionaes. Quanto ao resultado primario, apenas 

compensava os esforcos de seus co-directores. Apezar de 

algumas divergencias intellectuaes ou philpsophicas, que 

devera ter com o Dr. Kopke, que era o director de facto. 
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estava de pleno accordo com elle no dedicarem-se pelo 

fim commum do ensino. 

Desde que se casara e foi constituir lar independente, 

que se preoccnpava com a vinda de sua irma para S. Paulo, 

afim de cursar a Escola Normal. Neste sentido solicitou 

muitas vezes ao pal que a trouxesse para S. Paulo, fazendo 

elle toda a despeza da viagem com ella, bem como o 

enxoval preciso, e em Janeiro desse anno poude matri- 

culal-a e afim de que ella fosse desde logo fazendo sua 

aprendizagem pratica no magisterio e tambem como auxilio 

a instituicao, encarregou-a, a convite do Dr. Joao Kopke, 

de uma aula de leitura, percebendo uma pequena retri- 

buicao para alfinetes. 

Ha muito tambem que cogitava de trazer para junto 

de si o Sr. Gabriel Jardim. 

Neste proposito, tendo vagado a cadeira de Pedagogia, 

procurou ser nomeado interinamente para regel-a, como fito 

de preparar o terreno para a nomeagao do pai, escreven- 

do-lhe neste sentido e instando para que acceitasse o logar. 

A questao anterior relativa a desavenga com o In- 

spector se resolvera pela remocao daquelle professor para 

a Barra de S. Joao. 

A principio, Silva Jardim, por necessidade do accumulo 

de service, pensou em repartil-o com o pai, vindo elle esta- 

belecer-se em S. Paulo e viver do ensino particular. Podia 

ceder-lhe os sens alumnos de explicacao de portuguez, 

prepararia outros para concurso ou admissao na Escola 

Normal, usufruindo o necessario para viver. 

Depois de ter pensado nisso por muitos dias, teve 

outra inspiragao mais efficaz e neste sentido escreveu 

positivamente ao pai, expondo-lhe o caso. 

0 Dr. Bulhoes Jardim, professor de Pedagogia, havia 

pedido uma licenca de seis mezes e era substituido interi- 

namente por elle. Sabia-se que o mesmo professor nao 
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voltaria ao seu logar. la, pois, vagar a cadeira. Era 

opiniao corrente eutre os membros da coagregacao da 

Escola Normal que o principal para reger a cadeira de Peda- 

gogia era ter sido professor primario. 0 pai entraria em 

concurso e julgava as provas deste na altura de sua capa- 

cidade. Ao contacto delle, Jardim, e do Dr. Joao Kopke, 

por-se-hia em dia com os novos processes do ensino. Mas, 

para facilitar mais o negocio, encarregava-se elle de obter-llie 

a nomeagao interina. Nao havia inconvenieate de pai 

e filho estarem em coagregacao. 0 actaalmeate nomeado 

era elle, so podia ser outro aomeado depois que elle pedisse 

demissao. 

0 prazo da licenca fmdara, a cadeira ia ser consi- 

derada vacaate e o coacarso s6 teria logar seis mezes 

depois desta data. Mas, a esse tempo, jd o pai estaria 

preparado pelo curso que tivesse feito, theoricameate 

fazeado as licoes diarias e praticameate levaado os alumaos 

a 'aula annexa. 

Era este am plaao que muito honrava as qualidades 

nobres do filho, cujo desvelo e ver em torao de si a 

familia pateraa hem acondic ioaada-. 

Silva Jardim previra todas as difficuldades e, suppoado 

que o pai acceitaria semelhante arrumacao, deu os passos 

necessarios, agiado em todos os seatidos. 

« Sua aomeacao, escrevia elle, esta defiaitivameate 

promettida para dezembro. Men sogro afiaacou-me todo 

o coacarso possivel. 0 presideate ja esta fallado, seguado 

disse-me meu cuahado, Dr. Bueno de Aadrada, muito 

iateressado nesses aegocios politicos e iaflueacia. 0 caadidato 

liberal do districto, 1 com quern tive longa pratica, disse 

nao se oppor de modo algum a isso, antes favorecer e 

1 Dr. Augusto Queiroz. 



94 

pedir a sua nomeagao. De modo que conto-a como certa 

para o fim daquelle mez. 

« Comtudo nao foi sem difficuldade que pude conseguir 

tal arranjo. Candidates teem apparecido, mas os que me 

constava serem, ja amigavelmente arredei. 

c< Sua nomeacao interina, por ser Vm. men Pai, isto 

e, Pai de um professor ja da escola e pelas minhas 

relacoes de familia aqui, afastara quaesquer candidatos, 

penso, porque ninguem arrisca-se a estas cousas sem 

esperanca. Mas, nao bastara isso. A cadeira ja esta em 

concurso, e bom fbra que Vm., antes que nenhum outro, 

para ella se inscrevesse. Porque, apbs inscripto Vm., poucos 

inscrever-se-hianl, o que the facilitaria a acquisicao do 

logar. 

« Isto pode ser feito ja. Mande-me certidiio de idade 

ou documento equivalente, com que prove maioridade legal, 

folha corrida, attestados de boa conducta civil e moral (art. 45 

do Regulamento), e junte os sens titulos de nomeacao 

para professor publico, ou publica-forma delles, e tambem 

procuracao para inscrevei-o para o concurso da cadeira 

de Pedagogia da Escola Normal do S. Paulo, estimando 

que nao careca pedir demissao de sen logar ahi. » (Garta de 

23 de novembro de 1884.) 

Ao passo que Silva Jardim tratava por todos os meios 

materiaes de obter uma collocacao vantajosa para sen 

pai, ao lado delle, presentia que a sua presenca poderia 

originar conflictos de outra ordem e na mesma occasiao 

fazia um appello ds conviccoes paternas para que o 

deixasse socegado com as suas ideas. 

Como todo catliecumeno, era fanatico eapenasa differenca 

que o separava de todos os neopfiitos era o espirito de 

tolerancia, relativamente, que distinguia a religiao positive. 

Com a mesma consciencia que previra todas as diffi- 

culdades, removera tambem esta. 

« Men Pai, creio assim cumprir men dever, procuran- 

do-lhe um logar igual ao men, fazendo-o melhorar de posicao. 
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tendo-o junto a mim. Em troca nao, mas como um 

favor, so the peco que : vindo Vm. para S. Paulo ha do- 

me permittir que em nada importar-se-ha com as mi- 

nhas opinioes quaesquer, politicas, religiosase scientificas7 

litterarias, sobre as quaes nunca poderemos estar de 

accordo. Convicto de sua moralidade, para veneral-o, 

amal-o e seroil-o, ado cogito de suas ideas; espero que 

Vm, me farm o mcsmo; que possamos vioer na mesma 

terra, amigos, auxiliando-nos mutuamente, sem tratar de 

assumptos para n6s penosos; tendo cada um de nos a 

maior liherdade de accdo. Espero que Vm, ponha sua 

personalidade de ladopara so lembrar-se desuafelicidade 

e da minha. Desde que Vm. ndio procedesse assim, tornar- 

se-hia infeliz e far-me-hia arrepender dos passos ten- 

deates a um Jim, que entdo teria falhado: a felicidade 

de nos todos. Si Vm. tern forgets para manter-se nester 

terreno, queira escrever-me com a maior brevidade. » 

(Carta citacla.) 

Nesse interim, o pai escrevera ao filho, mostrando-se 

irresoluto em vir para S. Paulo e enumerando diversas 

causas a que aquelle respondeu por uma capitulagao de 

motives pro e contra, em fdrma de arrazoado, mas nao 

querendo tomar a responsabilidade de aconselhal-o. 

c( A irresolucao em que Vm. estd ja me parece de 

mao agouro para sua vinda, e a verdade e que n6s so fazemos 

bem aquillo a que estamos decididamente resolvidos; 

porque so a coragem e que mantem a firmeza necessaria 

entao. Gomtudo, rogo-lhe, logo que receber esta, decida 

de uma vez; o caso ja esta bem pensado. Segundo calculo, 

partindo esta daqui a 29, pode estar em suas maos no dia 

1°; leva-lheos comprimentos do Anno Bom. E' o dia seguinte 

da eleicao aqui e, como em carta de hontem Ihe disse, apds a 

eleicao prometteu-me meusogro fallar denovoao presidente. 

Assim, Vm. responda-me e por telegramma ; bastam as 

palavras sim, se acceita; ndo, si ndto.y) (Carta de 28 

de dezembro de 1884.) 
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A resposta fora consoante a negativa, retirando Silva 

Jardim o sen pedldo e daixando o logar franco a outros 

candidat os. 

Assim dndara-se o anno de 1884 por nm esforcado 

acto de dedicacao levado a termo com muita habilidade 

e geito, embora nao produzisse os fins desejados. 

Todos os sens negocios eram maduramente reflect idos, 

desde a exposicao em publico de suas ideas ate a exter- 

nacao, em particular, de seus pensamentos mais intimos. 

A esse tempo a Escola Normal apresentava um aspecto 

de verdadeira anarchia mental. 0 sen director, por indole 

e mesmo por heranca, era um deist a improgressivo e pe- 

rigoso, pois conservava os habitos de hypocrisia de quern 

ja nao era catliolico verdadeiro e queria apparentar. Dons 

dos professores, exclusive Silva Jardim, eram, como este, 

posltwistas., um terceiro, padre, e outro mais, metaphysico, 

De modo que os pobres alumnos nao viam como 

atter-se. Era um navegar perigoso entre Scilla e Caribides. 

Accrescia,, contra alguns delles, que davam explicacoes 

remuneradas, mas nem por isso responsabilisavam-se pela 

approvacao. Muito mais coberente eram neste ponto os 

professores do curso annexo a Academia,, de quern se poderia 

dizer que vendiam os exames. 

Esse proceder nao foi isento de pecba e censura publicas, 

porque este costume de gar ant ir approvagao aos expli- 

candos remanerados estava nos costumes da velba Paulicea, 

e nem se comprebendia como e que se fizesse excepgao 

em favor da justica da decisao. 

Permittisse ou nao o regulamento o ensinar particular- 

mente, o facto era que quern pagava e porque queria 

comprar o exame, pois licoes de graca ja tinba nas aulas 

publicas! 



As crengas de D. Margarida Jardim nunca se identi- 

ficaram completamente com as do marido e a isto deve-se 

em grande parte uma volta aos antigos habitos domesticos 

em que fdra elle educado. 

Gomo e de uso na sociedade brazileira, os homens sao, 

na maioria dos casos, atheus, mas corisentem e ate concitam 

a que a mulher seja create. 

Ha nesse proceder um egoismo palpavel e condemnado, 

pois pensam elles que as esposas conservam-se mais puras 

pelo temor de Deus e ao passo que se entregam a liabitos 

de Uvres pensadores querem estar descancados a respeito 

da familia a quern aMvelaram ao rosto a mascara da 

religldo. 

Para elles esta nao e freio nem tao pouco lucent ivo 

a actos bon3; mas para as mulheres e tudo isso e mais 

uma demonstracao do pundonor feminiao. 

Nasce dessa desigualdade de crencas muito conflicto 

quo desappareceria si houvesse uuiformidade de sentir. 

Assim pois si mais tarde algum attricto houve entre a 

familia dos dous conjuges nao se basque fora outra razao. 

0 Gonsqlheiro adorava os netos. 

Motivo forte e seguramente de ordem privada houve para 

sua retirada, em 1886, depois da morte do Gonselheiro Martim; 

nao se comprehende, como elle podesse abandonar a cadeira 

de professor vitalicio e ir tentar o ensino particular em Santos, 

qitando nenhuma ponderacao de ordem publica o obrigava a 

renunciar aquelle beneficio. 

De qualquer forma, nao convem entrar aqui em desen- 

volvida analyse sabre as razoes que teve para tal procedi- 

mento, incontestavelmente estas se prendem a negocios da 

familia de sua mulher em cuja communhao estava mais 

intimamente vivendo depois que fora morar em Santa 

Cecilia. 

Os sens liabitos positivistas em muito entravam para 

eelosao desses desgostos domesticos. Por outro lado nao 

foi estranha a morte de sua filhinha Clotilde por este anno, 

s. J.- 7   

ifColleegao Ppederde M itii - 



Le-se em siuu Memorlas e viagens a pagina 22 o 

seguinte a este respeito : 

« Por que nao hei de' dizer que desgostos de mais 

de um genero tendo-me feito, apos a morte de men sogro 

e a de uma adoravel filhinha, a minha suave Glotilde 

Sophia tendo-ma feito a]jandoiiar S. Paulo e me resolvido 

a pedir demissao do men cargo de professor vitalicio 

que era^ foi com muita difficuldade em Santos, com escas- 

sissimos recursos, que comecei ahi men ensino ? » 

Nao era entretanto estranha para elle a terra de Santos, 

reputado berco dos Audradas. Alii hrmou sua reputacao 

como educacionista, fundando a escola Jose Bonifacio, 

sob o ponto de vista do ensino leigo, como houvera feito 

em companhia do illustre Dr. Kopke, dous annos antes. 

Naquella cidade, tinha banca de advogado o Dr. Martini 

Filbo, sen cunhado, com quern se associou vindo a 

trabalhar no mesmo escriptorio pelo anno de 1887. 

Foi por occasilo de um banquete dado em honra do 

Sr. Quintino Bocayuva que Silva Jardim emergio das 

profundezas da reclusao systematica a que se havia votado, 

valendo-lhe este acto o rompimento com o incontentavel 

chefe do apostolado positivista no Brazil. Para este, o 

contacto com qualquer democrata ou revolucionario era 

crime de excommunhao maior e assim nao poude tolerar 

que um supposto scctario das doutrinas que com tanto 

a fan apregoa, pudesse render pulilica bomenagem a seme- 

lhante raga de incorrigiveis declamadores. 

Silva Jardim procuron justificar-se, mas a verdade e 

que, no fundo da consciencia, elle havia se insurgido 

contra o jugo sacerdotal, que o asplnxiara n'uma atmo- 

sphera de sentimentalismo piegas. As suas facnldades vlris, 

sens estos de patriotismo, sen ardente amor pela Republica, 

estavam pedindo habitos livres, expansao as vozes secretas 

que llie subiam do peito em defesa dessa terra, cons- 

purcada pelo estrangeiro, prestes a implantar o sen dominio. 
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Os partidos tinham-se revezado no poder e os imperadores 

no throno. 1 

A molestia de D. Pedro II fazia progressos rapidos, 

a sua partida depots de uma febre viajeira numa agitacao 

cerebral sem nome, trouxera a todos a conviccao de qne o 

segundo reinado agonisava! 

Ao tempo da interinidade da regente, falava-se em 

abolicao officialmente, porque a onda da redempcao amea- 

cava alluir a monarchia pelas bases, si ella nao capi- 

tulasse. 0 mesmo homem, que mandara encarcerar 

os bispos, tornara-se um verdadeiro tit ere do fanatismo 

imperial, na pessoa da catholicissima ' princeza regente. 

0 marido desta arranjava negocios em Parana e ontras 

provincias, as alas on damas do Paco ingeriam-se na 

politica, governavam com bilhetinhos aos ministros, em 

nome de sua ama, o imperador agonisava em plaga 

estrangeira, e, so quando o exercito se recusou ao papel 

de capitao de matto, ensaiou-se o drama da redempcao 

em absoluto e por completo. 

A princeza jogava a vida e o throno de sens ante- 

passados por mais alguns annos de poder. Mas esse prazo 

era nada mais e nada menos do que o jugo ignominioso 

do estrangeiro, o advento do terceiro reinado, o predo- 

minio no Brazil do um ramo dos Orleans, foragidos da 

Franca e por ella condemnados como inserviveis e ameaca- 

dores da ordem publica. 

Lavrava fundo o descontentamento nas classes con- 

servadoras, a massa dos escravos fugidos assoberbava os 

caminhos deixando a ijracos com as colheitas proximas os 

sens senhores no desolamento impotente de um remorso 

tardio diante de interesses abandonados. 

Todos comprehenderam a estrategia imperial e um 

prcftesto- unanime se levantou contra o advento do terceiro 

reinado. 

1 D. Pedro II e Isabel I. 



Nao era a revolta contra a Lei aurca que fazia estremecer 

os coragoes brazileiros; era o perigo, ainda maior do 

c[iie porventura a dosarganisacao do trabalho que se apnun- 

ciaA'a, de enfrentar com o governo jesuitico e sordido da 

princeza e sen esposo. 

0 Sr. Gastao de Orleans, denominado Gonde d'Eiq havla 

adquirido nma reputacao tal do mercenario que temia-se 

que o sen governo levasse a praca o paiz em almoeda. 

A Camara Municipal de S. Borja, no Rio Grande do 

Sul, levantara com antecedcncia a bandeira da resistencia 

a todo transe ao terceiro reinado. 0 brado de guerra 

repercutira por todo o imperio despertando os espiritos psii- 

santes do lethargo semi-secular. Silva Jardim estremeccra 

de um fremlto revolucionario de patriota confesso. Todo elle 

vibrava de enthusiasmo em presenca da visao temerosa. 

Leu bem claro no futuro da Patria e arremessou-se na senda 

que o dever de cidadao e de brazileiro Hie ha via tracado. 

Santos, a primogenita de Martim Affonso, berco de Jose 

Bonifacio, que fora o fundador da independencia nacional, 

arroja-secorajosamente nos rastos dos camaristas de S. Borja. 

Silva Jardim encarna, em pessoa, o movimento. Em 

meeting comvocado para tal fim abre o pel to as emocoes 

da dor que o trucidam pela ameaca imminente da Patria 

em pcrigo. Jorrou nma catadupa de eloquencia (pie 

transbordou nos outros peitos entre acclamacoes de en- 

thusiasmo e morras ao prlncipe herdelro. 

Havla por todo o paiz um rastilho de polvora a provocar 

um incendio, desde o sul ate o extreme norte. 

A palavra ardente de Silva Jardim foi a (aisca electrica 

que produzio a explosao. 

Depois de grande lucta em favor da abolicao coroada 

pelo triumpho o mais completo, os patriotas haviam em 

grande numero ensarilhado as armas e entrado em repouso. 
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So os republicanos mais intransigentes e irrequietos clama_ 

ram no dia seguinte qne a nacao tinha sido mystificada e 

que, fella a abolicao dos pretos7 era mister, em mais carlo 

prazo, libertar os brancos. 

Por uma lei do habito o organismo social voltava a 

agitacao anterior; aquelles qne se haviam entregado a pro- 

paganda abolicionista sentiam necessidade de continnar os 

esforcos em favor de nm outro ideal. 

Entre os corypbeus da abolicao haviam se salientado 

alguns descendentes proximos da raca negra, mestizos de 

nm valor intellectual que ignalava sinao excedia ao de 

mnitos representantes da raca branca, ainda os mais bem 

dotados e de uma sentimentalidade exquislta. 

Esses tornaram-se partidarios da princeza, a cogno- 

minaram a Reclcmptora e de republicanos que muitos 

eram tornaram-se isabelistas, para nao dizer defensores 

do terceiro reinado. 

Viram no movimento de reaccao que se erguia uma 

volta a escravidao, uma violenta conspiragao contra o 

throno, tramada nos comicios ruraes pelos ex-senhores, 

feridos nos sens interesses de morte. 

Nao tiveram a comprehensao do momento historico, 

nao desvendaram como Silva Jardim, o apostolo da Re- 

publica, a visao do futuro, nao entreviram como elle o 

sen caminho de Damasco; nao sentiram que a regene- 

racao social dependia de um ideal novo e por ventura 

mais completo. 

Quizeram formar em torno de Isabel uma forte muralha 

com seus peitos. 

Ameacaram esmagar com o tacdo da hot a essa Re- 

publica que se erguia para submerglr o throno expurgado 

de seus erros, como si a aboligao nao fosse uma simples 

preliminar da questao de independencia e liberdade no 

caso brazileiro. 

A sociedade sahia dos velhos moldes e enveredava por 

vias novas que conduziam a regeneracao a mais completa. 
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Os processos ate entao empregados eram improficuos, 

era precise recorrer a meios mais violeutos, concitar a 

revolucao e levantar a altura de um principio o dilemma 

de combatente : on veneer on morrer! 

A monarchia entre n6s repousava apenas sobre a 

forca armada e esta, tratando-se de uma causa sacrosanta, 

desobedecia, e era em favor dos opprimidos. 

Debaixo da farda de cada militar palpitava um coracao 

brazileiro ! 

Quern nos diria que, posto o problema social de salvacao 

publica em equacao, o exercito e a mariaha, a forca publica 

em fim, nao fosse a favor dos insurrectos deixando a dynastia 

eutregue aos sens proprios recursos? A experlencia nao 

era difficil de tentar. Faltava um homem bastaute temerario 

para sobre os destrocos da abolicao dos captivos levantar 

o grito da liberdade em favor dos escravisados de peior 

especie. Este homem foi Silva Jardim. 

Elle atirou-se a lucta, nao como a aguia implume que 

revoa sobre os pincaros elevados on ponteagudos das mon- 

tanhas^ ensaiando os voos para a conquista do espago; 

mas7 como o condor americano, que paira nas alturas, 

rasga o ventre das nuvens, remonta as regioes « onde 

nao chega o raio » no dizer do cantor de Lyndoia, com 

a coragem dos heroes, o sentimento de fogo e a razao 

do vidente, que se consagra inteiro a felicidade de um 

povo ! 
Silva Jardim nao era daquelles de quern se costuma, 

em circumstancias analogas, dizer que nada — tinha a perder. 

Occupava uma posicao na sociedade, era advogado, 

tinha familia, e um nome ja feito. 

Atirando-se a lucta, no desempenho de uma mlssao 

sagrada, elle sacridcava essa Earn ilia ao amor da Patria, 

batendo-se por esta em holocausto a Humanidade. 
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Que interesse Ihe poderia advir dessa campanha ? 

Immortalisar o nome? Gonseguir posicao? Elle nao se iludia 

a respeito do meio onde ia actuar. 0 espectaculo do partido 

republicano se reduzia na totalidade (\ inercia evolucionista, 

processo commodo de fazer proselytos depois de comer 

e melhor dormir. 

Ainda hoje raros sacriflcam suas pessoas aos interesses 

da Patria e escudam esse egoismo na evasiva insustentavel 

de que vivem para sua familia. 

Silva Jardim forneceu as melhores provas de que se con- 

sagrava inteiro ao culto domestico, constltuindo a felicidade 

do lar pelo amor entranhado ao tral^alho, pelo respeito 

as conveniencias sociaes. 

A esse tempo, tinha dous flllios, sem fallar de Glotilde 

que fallecera, cuja morte muito o amargurou. Pelos nomes 

se veriflca a influencia da escola, o espirito de seita, de 

que por fim emancipou-se. Junte-se a isto que ao primo- 

genito appellidou Antonio Alfredo e ao cadete Danton 

Condorcet, em honra aos dous grandes typos da Humanidade. 

A menina pela mesma razSo tivera o nome que o Posi- 

tivismo divinisou. 

Era] affectuoso com as criancas, tratando-as como si 

fossem pessoas grandes; meigo, carinhoso, terno, accessivel, 

como si tivesse a mesma idade. Esse trato nao eximia 

a severidade, o respeito, a consideracao em que tinha as 

pessoas de familia, procurando sempre harmonisar as 

crencas religiosas comas da propria esposa. Esta, tolerante 

e amiga, estremosa pelos sens, inda que nao fosse uma 

cathecumena, sabia dar valor a taes virtudes. E era por 

ventura este o unico ponto em qua aquellas dims almas 

puras nao estavam de pleno accordo. 

Ambicoes de gloria? tinham-nas ambos. Nunca a mulher 

creou estorvos ao marido. Ella pertencia pelo coracao e 
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pelo animo a geracao forte dos desbravadores do solo 

paulista. 

Tivera ella um genio menos varonil e talvez nao se 

abalaneasse Silva Jardim a tao arrojada empreza. 

Nao entroip portanto, nenhum calculo de ganho, a nao 

ser o da causa, na resolucao tomada no conchego do lar. 

Apenas apresentava-se o momento de agir e a familia, 

por mais sagrados que fossem os lacos que a prendiam, 

o amor da Patria era superior. D. Margarida Jardim 

assim o comprehendeu e resignou-se. 

0 sen exemplo neste ponto nao era inferior ao das 

espartanas e podera servir de modelo as senhoras brazileiras 

que nada enxergam alem dos horisontes estreitos da 

familia. Para ellas o marido e em muitos casos o proprio 

Deus. Faltando-lhes este, ja nao ha mais amor pela propria 

vida. 

Raros sao os que conhecem os prazeres do sacrificio 

e dahi derlva essa theoria do egoista de que fallei acima, 

que os homens na sua maioria consentem que ihes facam 

tudo, com tanto que Hies poupem as familias. 

A essa conservacao de sentimentos nao era estranha 

a ruina da Patria, mais dignade melhores destinos e ainda 

hoje, apezar do grande sopro de patriotismo que electrisou 

a alma brazileira pela conquista da mais elevada prerogativa 

do direito, essa comprehensao dos deveres sociaes nao e 

infensa a retrogradacao do ideal politico. 

As revoltas tern o apoio moral nesse indifferentismo 

condemnavel, porque e cobarde, e deriva dahi a anarchia que 

tenta assoberbar os mais solidos alicerces das socledades 

modernas. 

A paz, de que as nacoes precisam para sen desdobramento 

progressivo, nao consiste na abstencao dos deveres civicos, 

na commodidade e conforto do lar, que della derivam, mas 

que nao podem ser antepostos ao cumprimento desses mesmos 

deveres, sacrificando a propria ventura domestica pela 

felicidade da Patria, 
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Era assim que Silva Jardim o entendia e no sen posto de 

lionraa divisa que tomava por senha era veneer ou morrer! 

Raro se veem desses exemplos de abnegacao, e si bem 

que a lista dos martyres nao seja escassa^ a dos que levam 

vida remanciada, com abandono de suas mais legiiimas 

obrigacbes, e muito mais numerosa. Assim, a dos que 

tripudiam sobre o cadaver da mai-patria e na razao de um 

para milhares. 

Depois de 1792 com Tiradentes, de 1817 com o padre 

Miguelinho, de 1824 com Frei Caneca, de 1836 com os 

Farrapos, de 1848 com Pedro Ivo, o facto e que estavamos des- 

acostumados a esses espectaculos de haver quern se deixasse 

trucidar por uma idea. 

Felizmente nao foi preciso a sanha do abutre mais 

o sangue dessa victima imbelle. A realeza no Brazil 

estava saciada de tantas victimas e a sua eliminacao foi 5 
devida ao acaso, como a este se attribue a sua implan- 

tacao nesta terra da America, tambem descoberta por 

acaso. E por acaso, e preciso considerar o conjuncto das 

leis desconhecidas para nos, como para a mesma realeza 

e que actuam independente das vontades, mui semelhante 

a concepcao philosophica do destino. 

A monarchia brazileira, tao parecida com a franceza, 

teve o sen 89 um seculo depois, que foi o tempo indispensavel 

a consolidacao do regimen representative, separado do 

absoluto por aquelle lapso de tempo, que na vida das 

nacoes conta-se por lustres. 

Emquanto teve a sen servico tropas estrangeiras, 

soldados mercenarios, como no fim do seculo passado e 

no primeiro quartel deste, cevou sua crueldade nas entranhas 

das victimas, esses proto-martyres da liberdade, como o 

chacal que se expands em gaudio a vista da preza. 

Mas quando o Brazil, retemperado pela meia independencia 



de que gosava, chamou em sua defesa os nacionaes, 

estes houveram por mais acertado nao espingardear 03 

seus innaos par amor de um unico e^trairgeiro, urn 

rmico assaiariado, que vestia farda e representava as 

interesses dessa malfadada monarchia. 

O partid.o conservador em S. Paulo, nesse periodo 

que vae de 1886 a 1838, em que Silva Jardim esteve em 

Santos, nao correspondeu ds vistas geraes dos republicanos. 

Eu ja disse que era vezo dos chefes politicos destes 

colligarem-se com aquelles adversarios para obstruir a marcha 

do governo liberal. Assim, pois, subindo esses ao poder 

pelo meio da decada, era de presumir que tivessem para 

com sens alliados maior somma de preferencias. Assim nao 

aconteceu e so quando foram substituidos pelos sens 

naturaes antagonistas e que lembram-se que tinham 

alliados na bancada republicana. 

Sao daquelle tempo os espaldeiramentos ordenados 

pelo Dr. Pedro Vicente, presidente da provincia,- e as 

celebres correrias que succederam ao motim do Quartel, 

provocado pelo chefe de policia Dr. Cardoso de Mello. 

0 partido republicano, entretanto, reforcado por um 

grande numero de adeptos, sahidos de ambos os lados 

monarchicos, mostrou-se mais bem orientado e agio por 

conta propria, sem distinccoes nem sympathias por esse 

011 aquelle lado politico, mas ainda preoccupado com a 

vezania evolucionista, e a prova e que quando Silva 

Jardim vem de Santos a S. Paulo consultar o sen 

mais eminente chefe, sobre a necessidade de pregar a 

revolucao, este acha bom que o faca em sen nomo, mas 

nfio no do partido. (Memorias e viagens, pag. 35.) 
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Perseguido pelos mesmos conservadores, desde 7 de 

marco de 1886, que me vl desalojado do emprego que 

entao exercia na Thesouraria de Fazenda, ol^tido por 

concurso, sendo chamado ao Thesouro para dar contas 

de um proceder de que o ministro estava mais que 

convencido ser de inteira justica e o mais correcto. 

Addido ao Thesouro Nacional, como castigo, obrigado 

com os vencimentos de empregado de provincia a viver 

na Gorte, fui mais tarde arremessado para o Ceara, porque, 

dizia-se, era abolicionista e alii ja nao havia escravos ! 

Esta remogao, por mais ironica e mordaz que seja, tern 

sen lado comico, por isso que foi decretada pela Princeza 

Isabel, acognominada Redemptora, nos primeiros despachos 

que fez, depois da partida do imperador para Europa. 

Isso prova tambem que o alto fimccionalismo ja estava 

de posse do segredo imperial e da incapacidade da 

regente, que os officiaes de gabiuete governavam por detraz 

da cortina, sem imputabilidade, tal como se fez mais tarde 

quando ja nao se podia mais encobrir a secreta loucura 

que minava o animo do Sr. D. Pedro II. 

Alludo de passagem a esses factos que me dizem 

respeito, porque elles foram publicos e notorios no tempo 

e concorreram para minha volta ao Rio de Janeiro, onde 

mais tarde veio me encontrar Silva Jardim, residindo ao 

pe de mim, na encosta occidental do morro de Santa The- 

reza. 1 Nao entra nos meus intuitos desviar a attencSo do 

piano da obra com os factos que se relacionam independen- 

temente com a minha pessoa, por mais symptomaticos que 

sejam para se dar idea de uma epocha excepcional na vida 

de um povo e de onde emergio o principio da justica que 

nobilitou esta nacao. o 

O decennio que precedeu ao levante de 15 de novembro 

de 1889, homologado pelo povo brazileiro e convertido em 

Revolucao social, eo periodo mais importante do segundo 

1 R. Augusta. 
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reinado e requer um estudo particular para o historiador 

republicano que fara surgir desse amoutoado de factos as 

causas proximas da mudanca do systema de governo. To- 

marei alguns factos para exemplo, fora da dictadura 

military que foi a nota predomiuante. 

0 problema da abolicao devera ser commettido ao partido 

liberal. 

Assim o foi em principio, mas negou-lhe a coroa a 

confianga e teve de ceder o passo aos conservadores. 

Si o imperador nao recusasse uma segunda dissolugao 

das Camaras, o Sr. Souza Dantas teria realizado a vontade da 

nagao. 

Parecera justo a alguem que ao partido conservador 

cabia a solucao final pelo facto de ter realizado a reforma 

do ventre livre, Essa conquista do gabinete Paranhos foi 

desvirtuada pela falta de cumprimento ao regulamento que 

baixou para a execucao do decreto n. 2040 de 28 de 

setembro e as demais providencias a respeito. 

A desidia dos conservadores no septenio que seguio-se 

a reforma so pode ser comparada com a negligencia do 

povo em nao reclamar contra tao nefandos attentados. 

Si o decreto n. 5J.35 de 1872 fosse posto immediatamente 

em execucao mais cedo ter-se-hia realizado a abolicao so 

pelo concurso das medidas alii enumeradas. 

Foram os liberaes que, em 1878, por occasiao de 

voltarem ao poder depois de dez armos dellc afastados, 

realizaram as primeiras manumissoes. Foiesse facto tambem 

que despertou a attencao publica, e impulsionou a propa- 

ganda. Mas bastaria que se cobrassem as multas im- 

postas pela lei para que reunidas ao peculio dos escravos 

formassem o fundo de emancipacao mais que sufficiente 

para libertar a raga escrava de entao. 

Estancando a sua fonte, contentaram-se os conservadores 

com as glorias da Lei, sem se importer com os outros resul- 

tados por ventura mais importantes, que de futuro viria 

aquella a produzir. 
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Quando empregado em S. Paulo informei sobre o 

assumpto e por mais de uma vez verbarci o procedimeulo 

das autoridades que desidiosamente concediam a rele- 

vacao de multas constantes e repetidas, destluadas a formar 

o fundo de emancipacao. 

Tentei fazer uma estatistica alphabetica de todas essas 

multas relevadas pela Presldencia naquelia proviucia e 

recuei diante da avultada cit'ra de milhares de coutos sem 

chegar ao fim das lettras. 

Servi-me para isso do Livro da Portaria da Presideucia 

que ainda hoje deve attestar essa vergonha do 5 governos. 

Accresce a isso o regimen do papelorio que precedia a 

cada despacho de relevacao da pena. 

0 individuo que nao communicava o uascimeuto, 

mudanca on morte do ingenuo ou escravlsado, era multado 

de cem a quinhentos mil reis, recorria para o Presidenle 

pedindo a relevacao da mult a, este mandava informar a 

Thesouraria e esta por siia vez ouvla o exactor, este dizia 

sobre o caso, aquella remettia o processo a Presideucia 

acompanhado da informacao pedida e o Governo invaria- 

velmente relevava a sobredita multa com iuteira violacao 

dos principios de justica e humanidade. 

Quando sobre este systema de depredacao da liberdade 

me insurgia e invocava os mais sagrados sentimentos de 

amor ao proximo, o men chefe se limitava a remetter 

em original a minha informacao para indirectamente me 

indispor mais com o partido que estava de cima. 

Era crime de lesa-magestade ser abolicionista, ja nao 

digo republicano, porque por essa e outras medidas des- 

bumanas, vio-se que o Governo era o primeiro a encam- 

par a lei. 

Outra fora a princeza e velaria, mesmo sob o reinado 

do pai, pela reforma que ella sanccionara. 

Os liberaes, todavia, si bem que seguissem, nesse 

tanto, o mesmo processo dos conservadores, por necessidade 

de proteger aos correligionarios, annualmente consignavam 



110 

uma quota nos orcamentos para a emaucipagao gradual, 

o que nunca praticaram sens adversaries. 

Assim pois, cabia a elles a resolugao deflnitiva do 

problema, que os outros puzeram em equacao e nao 

souberam on nao quizeram achar o valor da incognita. 

Os grandes homens sao um producto do meio. 0 sen 

apparecimento e um phenomeno sociologico susceptivel de 

demonstragao como um problema algebrico. 

Assim, quando o Egypto debatia-se entre as crencas 

polytheicas em que tudo era Deus, excepto o proprio Deus, 

na phrase de Bossuet, apparece Moyses pregando a unidade 

divina entre os povos israelitas. Para resumir por seculos 

e exemplificacao deste facto, ve-se no fim do desmo- 

ronamento do imperio romano, quando os elementos de 

ordem se desaggregam pela ausencia de uma doutrina 

commum, surgir S. Paulo e pregar a disciplina cbrista 

em nome de Jesus. Mais tarde, Carlos Magno restitue ao 

occidente a unidade politica de que este necessitava pela 

confusao de crencas e dispersao do poder em focos locaes. 

0 Marquez de Pombal exerceu um papel analogo ao 

de Luiz XI, em Portugal, salvando a realeza contra o 

predominio dos senhores feudaes. 

Outro nao e o papel de Jose Bonifacio, na nossa 

Independencia, implantando em solo da America a monar- 

chia fugitiva dos tlronos europeus. 

Mais tarde Benjamin Constant concretisa debaixo da 

forma republicana um movimento insopitavel dos quarteis. 

Ao lado desses, vultos de 2a e 3a grandeza' constellam 

o ceo de nossa patria. 

Silva Jardim e um delles, e pode ser comparado 

vantajosamente a estrella do pastor que guia os povos 

ao berco da Republics. 
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Para completo desta demonstracao preciso voltar ao 

inicio da formagao do partido republicano, contemporaneo 

de minha estada no Rio de Janeiro, para mostrar como 

a opiniao publica vae-se formando e accentua-sej produzindo 

os factores indispensaveis a realizacao de nma aspiracao 

nacional. 

Quando nos fins de 1870 desembarcara no caes Pharoux, 

circulava por todo o ambiente da capital do Imperio nm 

sopro de republicanismo sem igual. Depois da subida dos 

conservadores a 16 dejulhode 1868, os liberaes dospeitados 

fundaram o Club dos Radicaes qne na desesperanca de 

voltarem em breve ao poder, em um belio dia, com 

sorpresa de muitos e applauso de outros se declarer am 

em assemblea republicana. 0 inesperado dessa resolncao 

patriotica motivou mais tarde a desercao dos primelros 

que encontram sua justificacao na adhesao a contra- 

gosto do programma dos radicaes. 

Essa tentatlva teria morrido talvez on seria fortemente 

desviada de sens fins, limitando-se a pnblicagao do Manifesto 

de 3 de dezem]3ro, si o exemplo da Franca nao houvera perdu- 

rado. Grande era a affinidade entre esta e a patria brazi- 

leira. 

Silva Jardim foi dos primeiros a vulgarisar essa corres- 

pondencia de vistas politicas entre a Eranga e o Brazil, mos- 

trando qne a 1789 succedeu a morte do Tiradentes pelo insuc- 

cesso dos inconfidentes, que a 1815 seguio-se o 6 de margo de 

1817, e ao 1848 francez nao foi estranha a chamada Revolucao 

praieira, etc. 

Alem disso, a geracao de 1871 a 1881 comprciiendeu 

a necessidade de propagar as doutrinas contidas no mani- 

festo republieano de natureza puramente critica embora. 

As escolas de Medicine e Central confraternisam nos 

mesmos principios e em 1872 apparece o Ccntro Academico 

redigido pela mocidade deambas. Apparentemente naose 

ia fazer politica republicana, si beta que esta fosse a 

intengao dos principaes fundadores. 0 jornal dividio-se 
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Houve um simulacro de eleieao e 03 differentes annos 

deram os sens representantes. 

Eu figurava por parte do 1° anno da Escola Central. 

Forammeus companheiros de redaccao os Srs. Dps. Lopes 

Trovao e Felisardo de Azevedo, pela Escola de Medicina, o 

Dr. Pedro Betlnp do 5° anno e en por aqnella. 

P6de-se dizer qne foi essa turma que rompen com a 

dubiedade do jornal, escrevendo o Dr. Pedro Betim 0 artigo 

de fnndo francamente republicano, secundado por Lopes 

Trovao em ontras columnas, com pretericao de artigos 

accentuadamente monarchistas, como os do Dr. Jagnaribe 

Filho cnja autoria de desapparecimento me attribuiram. 

Ao lado das manifestacoes publicas da imprensa organi- 

savam-se os clubs repnblicanos. 

Surgio o Jodqu America qne publicou uma revista 

com o mesmo nome. 

For a das Aeademias, 0 movimento expandia-se entre 

os mocos do commercio, os empregados publicos, os ortistas 

de toda a casta. A velba sociedade Ensaios Litterarios 

transformara-se em arena politlca, com escandalo de sens 

velbos assistentes. Foi ella por muito tempo o centro 

dessa agitacao nao academica. 

A primeira Republica deixara um traco luminoso na senda 

jornalistica, alem de qne vnlgarisava por preco diminnto 

a venda emavnlso. A sna ansencia fez-se sentir no publico 

preparando terreno ao advenfco de um jornal igualmente 

democratico d — Gazeta de Noticias. 0 povo habituara-se 

a ler pelo barato. Uma qnestao de Lazaristas no theatro 

creara a celebridade da fblha, qne no fnndo era repnblicano, 

apezar de quo para melhor pregar essas dontrinas appellida- 

va-se nentra. 

As classes operarias convergiam em uma s6 Liga para 

stia unidade* La penetrou tambem a propaganda republicana; 

Veio em seguida a Alpha Litteraria e mais tarde 0 

Club Popular, cuios socios eram na maior parte sahidos 
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dos Ensaios Litterarios e foi mais ou menos essa pleiade 

que fundou o Tiradentes. 

Entre estes patriotas salientayam-so, pelo radicalismo 

republicano, Thimoteo Antuaes, Jeronymo Simoes, Hippolyto 

Campello, Luiz Leitao, Luiz dos Reis, o poeta Antonio 

Gamargo (fallecido), Nicesio7 Gomes Braga e muitos outros 

que sem ter atlnidades academicas eram os melhores pro- 

pagandistas do sen tempo. 

Em 1878, por occasiao da grande secca, institui, como 

membro da commissSo de soccorros do Rio Grande do Norte, 

as conferencias do Gymnasio, cbamando para orador o men 

antigo companheiro do Centro Academic®, Dr. Lopes 

Trovao. 

0 successo obtido por essas conferencias, em que se 

pregara abertamente a Republica, permanece duradouro no 

animo de todos. Foram ellas que prepararam o movimento 

do vintem em 1881. 

Nesta occasiao ter-se-hia proclamado o governo demo- 

crat ico, si os chefes federalistas nao se recusassem a for mar 

o comite de salvacdo pablica, a convite do 7° batalhao de 

cavallaria, que destacou parlamentares pondo-se as ordens 

dos insurgentes. Nem Saldanha Marinho, nem Ribas, nem 

Quintino quizeram tomar a responsabilidade da procla- 

macao, segundo a opiniao corrente. 

0 grande Eneas sahio triumphante. 

Lopes Trovao, Ferro Gardozo, Pernambuco e outros 

tiveram que fugir a sanha dos pretorianos, nas barri- 

cades da rua da Uruguayana, depois de vas tentativas para 

organizer governo... 

Depois desse insuccesso a propaganda republicana com 

fundio-se com a abolicionista. 

Podem-se filiar a este movimento asprimeiras sympathias 

de Silva Jardim pela Republica. Fora elle alumno de prepara- 

tories no Rio de Janeiro e acompanhou com enthusisamo 

esse torneio de oradores, em que a democracia era sempre 

coberta de louros* 
S. J,— 8 
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A Lopes Trovao nessas conferencias succedera na 

tribuna Jose Tito; replicando a este, aquelle; seguio-se o 

Dr. Soeiro Guarany, contestado pelo mesmo Lopes TrovSo, 

prompto sempre para replica e treplica, improvisadamente, 

como e sua especialidade. 

Appareceu por essa occasiilo Vicente de Souza e Jose do 

Patrocinio, jci aureolados nas tribimas dos clubs litterarios. 

Foi como o baptismo de logo, a sagragao no campo 

de batalha, esse acontecimento na vida poiitica de Lopes 

Trovao. 

Ao lado de todos esses fazia o Dr. Ferro Cardoso 

ruidosas manifestacoes a forma do governo republicano, de 

portas a fora, ao sahir do theatro, provocando a ira das 

autoridades, com inteiro pasmo da populacSo, desacostnmada 

a esses espectaculos. 

Esse impulso dado a propaganda fez com que o governo 

ate certo ponto capitulasse, chamando aos conselhos da 

coroa republicanos confessos por occasiao da subida dos 

liberaes. 

A entrada do Sr. Laffayette Rodrigues Pereira^ ao que 

se dizia com consentimento dos coreligionarios do Manifesto 

de 3 de dezembro e desapprovagao urianime da nova geragao, 

mystificou completamente a propaganda, aceitando muitos 

coreligionarios cargos de confianca poiitica, como delegados, 

subdelegados, inspectores, etc. 

Apparece entao a segunda Republica e novo manifesto e 

confecciohado, que assignam novos adeptos que nao figuram 

no primeiro. 

0 vulto venerando de Jose Maria do Amaral domina o 

scenario, e entre os novos Pedro Tavares assignala-se pela 

dedicacao no terreno dos sacridcios. 

Desapparecida a Republica, surge sob a mesma inspi- 

racao o Amigo do Pooo, e em diversas datas a Gazeta 

da Noite e o 'o1 abate, que foram os jornaes de maior 

acceitacao dentre os republicanos, que sahiam a lume, 

levando embora vida ephemera. 
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Quintino Bocayuva acastellara-se no Gloho e no Cruzeiro. 

fazendo ao mesmo tempo propaganda e meio de vida. 

Tramou-se no alto contra a dispersao dos propagan- 

distas e indirectarnente comprou-se a empreza jornalistica 

em que escrevia o chefe do federalismo brazileiro e os amigos 

de Lopes Trov&o proporcionaram-lhe os meios de transport© 

e promessa de mezada em terra extrangeira, afim de estudar 

direito em Pariz ou em qualquer cidade da Europa. 

0 parlamento e o governo, fazendo algumas concessOes 

aos adversarios, apparentemente desapparece a agitagao 

republicana, transformando-se o trabalho da propaganda em 

forca activa em favor da abolicao. J o 

S6 o Club Tiradentes resiste de pe a tamanho descalabro. 

A propria sociedade Ensaios Litterarios, fdco incendiario 

da demagogia, abysma-se nos archivos do Lyceu de Artes 

e OfficioS; por falta de dedicacao e patriotismo. 

Do Club Tiradentes sahe o Lopes Trovao sob osauspicios 

dos admiradores do tribuno republicano, alarmados pelo 

echo das privacoes que este soffria no exilio voluntario. 

A sua presenca e julgada necessaria na Gorte para 

formar um pandant a Silva Jardim, que se erguia nos 

horisontes da patria, pregando a boa nova. 

Ao lado desses, factos de grande relevancia se tinham 

completado: o exercito estava em pe de revolta, e as 

classes conservadoras, cortado o cordao umbilical que as 

prendia a monarchia por meio da escravidao, queriam para 

si a mesma condicao de ente livre, que ogoverno, coagido 

pela opiniao publica, decretava em favor dos negros. 

Faltava a esse meio social um homem novo, puro, 

accessivel, abnegado, franco/instruido, com verdadeira ori- 

entagao politica do momento, respeitoso, serio; desprendido 

de preconceitos; amigo de todos, tendo em grande conta 

o futuro, confraternisando com o fazendeiro e o liberto 

e sabendo a que vinha e para onde ia. 

Esse demagogo, esse apostolo da Republica, foi Silva 

Jardim. 
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0 que Lopes Trovao, em tempo^ fizera no ambito estreito 

da Capital do Imperio, reproduziu-o elle agora em larga 

escala pelas cidades do interior do Brazil, nas pro vine ias 

de S. Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Bahia, e Pernam- 

buco. 

Fizera sua educacao litteraria nos periodos mais agitados, 

desde a escola ate a academia, de 1870 a 1882, lera tudo, 

assimilara inconscientemente a idea, continuara depois de 

formado a reunir os elementos indispensaveis a sua obra, 

e quando emprehendeu a propaganda estava armado ca- 

valheiro para a cruzada, tendo por divisa a legenda da 

idade media: cumpre tendever,aconteca o que acontecer. 

Havia necessidade de consubstanciar na fdrma repu- 

blicana todos os elementos disperses de opposicao. 

A monarchia havia fatalmente preenchidoo sen destino. 

Ja nao satisfazia mais a aspiracao jaacional como forma 

concreta de governo. 

Gastara-se em amor a causa propria. 

Nao havia no Brazil nobreza tradicional e em numero 

que podesse servir de pedestal a realeza; o clero manti- 

nha-se mais pelo obulo dos crentesdo quepelosubsidio gover- 

namental e nao correspondendo a quantidadedas sinecuras, 

encontrava gorda collocacao nas sedes e parochias do 

Estado. 

0 amor dos proventos excedia em todos o ardor da ca- 

techese e depois da prisao dos bispos, em 1875, a igreja 

insurgira-se contra o mesmo Estado, e podia-se franca- 

mente assegurar que o Imperador, que homologou aquella 

espalhatatosa prisao, ja nao podia contar com a cleresia, 

que a recebeu sem protesto. 

Fora desses dous classicos esteios, a monarchia s6 podia 

contar com a forca armada; mas esta, nesses vinte annos, 

pela ausencia de guerras, como observa um escriptor na- 

cional, approximou-se muito da educagao civil. 4 

F. Freire Hist. Const, da Rep, pg 174. 
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Quer isso dizer que entrou na commum aspiracao 

das classes dirigentes, perdendo esse caracter de passivldacle 

inherente a disciplina absoluta. 

A ultima guerra mesmo foi um desastre para a dynastia 

reinante. 

Quando os cruzados^ pela successao das guerras e maior 

contacto com os mahometanos, reconheceram que entre estes, 

mao grado a diversidade de ideal religiose, havia varies 

illustres, de realgadas virtudes, concluiram que o sen deus 

nao era unico em distribuir essas qualidades e dahi nasceu 

o principio de tolerancia, si nao de duvida philosophica. 

Assim aconteceu com a guerra do Paraguay sob outro 

ponto de vista differente. 

Ao atravessar o solo das republicas platinas, vendo-as 

florescentes e prosperas, as nossas legioes cbegaram a 

conclusao de que tambem se podia viver feliz sob um 

regimen diverse do que o que elles sustentavam, e que as vir- 

tudes do patriotismo nao eram partilha de monarchistas, 

e que de um lado e outro havia grandes estadistas e 

guerreiros. 

E esse facto foi tanto mais importante quanto a parte 

civil do exercito, formada pelo voluntariado, eram homens 

rusticos na sua maioria e que a unica idea que tinham 

do systema de governo era o da monarchia, tal e qual 

como a exercia entre nos o Sr. D. Pedro II. 

A imaginacao desses foi materialmente impressionada 

pela repeticao de tantas nacionalidades republicanas, e mais 

tarde, rememorando os feitos da campanba, contavam 

aos seus filhos as diversidades de povos' e governos. 

Essa geracao vira de perto a Republica, e o que era 

ate entao um espantalho tomou as proporcoes de um 

acontecimento e nao tardou que o desgosto, pelo abandono 

a que lancou-a o governo, receioso da preponderancia 
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um ideal de justiga que ja lobrigara poder existir na 

Republica. 

A guerra, pois, para sustentagao de um capricho dynas- 

tico, foi um dos tactores poderosos para extincQSo, em 

breve tempo, da mesma dynastia. 

A discussao irradiava do centro para a peripheria 

e o estado de exaltagao em certas provincias era igual 

ao da corte ou mesmo superior. 

Em S. Paulo e no Pdo Grande do Sul, onde occorre- 

ram conflictos militares, pairava na atmosphera nma 

nuvem prenhe de tempestades. 

De toda a parte annunciava-se a vinda do messias para 

salvag&o deste povo e os prophetas clamavam jd no parla- 

mento, 1 jd fdra delle 2 na tribuna da imprensa ou das 

conferencias, numa fascinacdo de almas predestinadas. 

0 apparecimento de Silva Jardim nao trouxe duvidas 

a ninguem : era elle o precursor da Republica, que se 

annunciara em forma de Salvador, indo d tribuna das 

conferencias publicas, doutrinando o povo nos principios 

que professara. 

De 1878 a 1888, em que sahio em peregrinacdo pela 

Patria, passou a estudar, embora em comeco sob differentes 

criterios, mas sempre preoccupado com aprender, sempre 

convicto de que a sciencia nobilita e engrandece as almas. 

A sua ambicdo de mando foi muitas vezes sopitada 

pelo rigor da disciplina mental, seu orgulho dominado pelo 

concurso dos processes positivos; mas houve nma expansdo 

desse amor proprio que ndo encontrou diques: foi a 

febre de saber, esta devorava-lhe o ser, occupava-lhe as 

boras, como quern pretende que ndo deve perder tempo, 

1 Padre Joao Manoel. 
* Post faoto, appareceram diversas prophecias. 
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e precisa estar prompto ao primeiro signal no cumprimento 

de um dever civico. 

Aquelle homem pequenino, activo, laborioso, sentia 

necessidade de ser grande, contemplado e querido. 

Preoccupava-se por flm muito comsigo mesmo, gostava 

de ler o sen nome diariamente nos jornaes, e em momentos 

de intima expansao ja se considerava com a vaidade 

satisfeita. 

Esse desejo de approvagao por parte do publico minou-lhe 

a vida inteira e foi-lhe um guia benevolo no ardor da 

propaganda. 

Nos instantes mais perlgosos de sua vida elle invocava 

intimamente esse principio e preferia morrer a desmerecer 

no conceito publico. 

Satisfeito assim o desejo de approvacao, como coefficiente 

da proclamacao da Republica, nao conseguio que a ambicSo 

de mando, companheira inseparavel da vaidade, tivesse 

a justa e merecida expansao no Governo Provisorio, que 

os sens esforgos haviam apressado como solucao da crise 

por que passava o paiz. 

E' isto o que se ha de mostror depois de haver 

passado em revista a phase da propaganda. 

Foram sens inimigos os proprios coreligionarios, que 

por motives de uma scisao opportuna, que abrio no campo 

de peleja com a lealdade que o caracterisava em todos os 

commettimentos praticos, vingavam-se de sua ousadia e 

superior coragem em prSgar abertamente a Revolugao, 

indispondo-o e compromettendo-o perante aquelles de quern 

receberam investidura de governo. Essa ingratidSo de 

homens politicos s6 pode ser explicada pela necessidade 

da exclusao dos caracteres honestos para o tripudio sem 

nome do Governo Provisorio. 





SEGUNDA PARTE 

O FJ&CDFJ^Gtj^NIDXST-A- 

I 

As theorias que pr6gava Silva Jardim no magisterio 

eram result antes da doutrina geral que formava o fundo 

de sna educacdo philosoplnca. Em polltica tambem nao fez 

mais que applicar ao caso brazileiro as theorias de Aug. 

Comtesobre politica positiva. 

Nao era um educador phantasista nem um orador 

imaginoso. 

0 sen temperamento como homem de ensino e de corn- 

bate e que era original. 

Essas mesmas ideas expendidas por outrem torna- 

vam-se massantes e fastidiosas; por elle eram sempre attra- 

hentes e fascinantes, participando o publico da opiniao do 

autor, levado pela sympathia do commentador. 

Elle conhecia a fundo o modo de interpretar os sen- 

timentos das massas e em subindo a tribuna lancava um 

olhar em roda e logo apoderava-se do espirito do auditorio, 

que, em o vendo apparecer, sentia-se desde jd influenciado 

por esse mesmo olhar. 

Na obra litteraria ou politica delle, debalde se pro- 

cura esse poder que exercia entre as massas, era um 

attributo de sua alma envangelisadora, uma como forca 
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occulta e magnetica immanente aoseu ser, que, sem que se 

desprende-se delle para gravar-se em caracteres escriptos, 

influenciava docemente as outras almas, que se deixavam 

arrastar pela magia de sen verbo ardente. 

Tinha invariavelmente um gesto expressive. Antes de 

subir a tribuna, abotoava a sobrecasaca, dava um a expressSo 

conveniente ao olhar e, como um grande bypnotisador, en- 

trava valentemente no circo da aceAo. contando dominar o y 
as feras—o povo! 

Nenhuma profissao liberal desenvolve melhor as qua- 

lidades da vaidade e do orgulho, que se traduzem, a primeira 

por desejo de approvacao e a segunda por ambiqao de mando, 

do que seja a de ensinar. Fallar para uma multidSo que 

tern obrigaqao de nos ouvlr, porque a n6s estd submettida, 

procurer tornarmo-nos agradavel a todos com o fito de 

fazel-os esquecer que nos sSo edectivamente inferiores, e 

uma cousa que ce'damente lisonjeia nosso amor proprio, 

desperta-nos a satisfaqao n'alma, por ver que houve de 

parte dos ouvintes franca adbesSo ds nossas iddas. 

Uma outra propriedade diriva do magisterio e vem a 

ser o habito, em que se fica, de nao soffrerem discussao as 

nossas theories. Acostuma-se a gente a discursar para os 

alumnos, na certeza de que ninguem se atreve a contestar. 

Depois, quando se tern de fallar em publico, considera-se 

o auditorio como discipulos em classe e possue-se o orador 

do mesmo desassombro e superioridade que mantem nas 

aulas expondo a licao do dia. 

Esse processo, que ndo era desconhecido de Silva Jardim, 

produz sempre optimos resultados e era muitas vezes por 

elle assimillado em suas viagens e excurs5es pelo interior, 

onde, exceptuado um ou outro ouvinte illustrado, o publico 

era mui comparavel a creangas ou collegiaes que procuram 

se instruir. 

0 povo, educado no regimen monarchico, pouco sabia 

do systema republicano, si bem que ainda sabia menos do 

represenlativo hereditario, que 6 mais complicado ainda, e 
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avido ouvia as conferencias do infatigavel propagandista. E 

nem se diga que ha paradoxo em se ser monarchista ou 

mesmo republicano, sem conhecer a fundo qualquer destes 

systemas de governo. E' o que vemos todos os dias. 

Muito mais difficil 6 conhecer os profundos dogmas do 

catholicismo, o que nao impede que os sectarios desta 

reiigiao sejam verdadeiros christaos. 

Os interessados na conservacdo do regimen decahido 

pr6gavam que o povo nCto estava preparado para a, re- 

publica, sem se lembrarem que a monarchia, tal qual ha- 

viamos implantado no Brazil, era, por sua complicagSo 

estructural, muito mais difficil de comprehender-se. Donde 

se deduz que, siodito povo era susceptivel deste ensinamentO; 

muito mais depressa adoptaria as praticas republicanas, 

incomparavelmente mais simples. 

Ninguem refiectia que 6 sempre o menor numero que 

governa e que uma nacdo quasi que se reduz aos seus 

grandes homens — apezar de ser este o exemplo dado pela 

monarchia e mao grado seguido pela actual republica 

entre nos. 

Nos ultimos tempos era o Senado o arbitro supremo 

dos nossos destinos, S(3 contrariado por urn ou outro aulico 

do paco. 

Meia duzia de homens tinham monopolisado toda a 

sciencia, toda a industria, todas as artes, toda actividade 

nacional, em dm ou fosse sob o ponto de vista intellectual, 

moral ou politico. 

Era dessas oligarchias que o povo estava farto, sem 

penetrar na razSo de tal exclusivismo, e quando se Ihe 

fallou que havia um outro governo de um por todos e 

todos por um, facilmente deixou-se convencer e o adoptou. 

0 que cumpria d que os successores do governo apre- 

goado fossem homens honestos, que cumprissem a palavra 

dada ; mas foi isso o que nao aconteceu. 

A ambigaodomando, preponderando sobre ossentimentos 

altruistas, eivou-os dos mesmos vicios de seus antagonistas 
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e porque nao eram veseiros nos manejos do poder^ des- 

prezaram os coreligionarios sinceros c cercaram-se dos 

adhesistas sahidos dos gozos monarchicos, que os trahiram 

no dia immediato aquelle em que Ihes conheceram as poucas 

artimanhas. 

Si Silva Jardim fosse um mao brazileiro^ ja nao digo 

patriota, e vivesse, talvez encontrasse no sen arnor proprio 

abatido motivo de regozijo, porver a paga que tiveram os 

seus invejosos detractores, esses mesmos coreligionarios que 

por meios insidiosos o afastaram do poder, que Ihe viera 

as maos por descuido, no remanso do Iar7 quando elle ex- 

punha a vida em plena luz! 

Mas, ninguem ha que tenba coragao que se possa rir 

das desgracas alheias e muito menos dos males causados 

a nacao por falsos e maos patriotas. 

No sen exilio voluntario a todos perdoou e de muitos 

falla exaltando predicados que nao possuem. 

Nisto mostra-se politico habil, que sabe calar as offensas 

por amor de suas id6as. 

As suas Memortase viagens, ondesehiston'a a campanha 

de um propagandista, muito se diz dos homens e das cousas, 

mas ainda muito devera se ter dito das cousas e dos homens. 

A injustica nefanda que se realizou com o assenti- 

mento dos coreligionarios politicos que entraram para o 

Governo Provisorio ou delle fizeram parte mais tarde estava 

de antemao prevista e a victima devera se lembrar delia, 

porque ja antes da Republica se traduzira por ameacas. 

Os ambiciosos, que igualmente previam estar proximo 

o advento do governo republicano, temiam-se da celebri- 

dade adquirida por Silva Jardim ao cabo de sua peregrinacao 

politica pelo interior das provincias. Era hem possivel 

que a luz que irradiava de sua figura em breve eclypsasse 

o brilho que Ihes emprestava um passado de propagandista, 

muito embora cheio de tergiversagoes. 

Nunca, em um largo periodo de quasi vinte annos, 

Jiaviam conseguido tanto, e temiam que, chegando o mo- 
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mento da divisao da preza, fossem excluidos por amor do 

denodado batalhador, cujas ideas^ embora tendendo, como 

as suas, ao mesmo fun, *sabiam divergir qnanto aos 

processos. 

A dissidencia francamente levantada por Silva Jardim 

nos arraiaes do Partido veio provar quo elles nao se 

illudiam quanto ao valor moral do bomem que percorria 

as cldades e villas ao estrepitar dos applausos. Por isso, 

digo que, mesmo antes do dla 15 de novembro, jd era 

Silva Jardim alvo dos invejosos. 

Em sea regresso a Santos, depois de lima dessas 

jornadas de triumphos, na Estacao Ingleza da Estrada de 

Ferro, que vai daquelle porto a Jundiahy, disse-lhe um 

daquelles sorrindo, quando mais uma vez era victoriado: 

—Yoce esta ganhando muita forga... E' preciso dar-lhe 

para baixo. Voce pode tornar-se perigoso (Memorias e 

viagens pagina 169, in fine). 

Esses mesmos homens que em 1888 reprovavam que 

se ganhasse forca em propagar a Republica de modo a 

julgar preciso inutilisar esses esforcos, por que, no fim 

de contas, o politico que assim o excedia em ardor social 

so tornava perigoso, no anno seguinte quando subiam 

ao poder, traziam mais fundamente accentuada essa 

inveja e puzeram em pratica todo aquelle programma de 

villezas... 

Silva Jardim nao se illudira a respeito e naquella 

occasiao outro nao' fora o presentimento que atravessou 

o sen espirito. 

A' vista daquella advertencla amavel entre um abraco 

fraternal e um sorriso acariciador e reconbecendo o 

bomem que Ibe dirigia a palavra, cabio do mais alto 

de sua gloria n'um pelago de reflexoes medonbas, sentindo 

talvez a mesma sensacao estranba, diante daquella l^occa 

que se abria perversamente amigavel para ameacal-o, que 

experimentou ao afundar-se nas profundezas da terra em 

face da cratera ameagadora do Vesuvio ! 
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Era a sensacfio da morte moral, como aquella devera 

ter sido da morte physica. 

« E eu entrevi n'um momento os obstaculos a minha 

carreira politica, oriimdos de uma desconflanga natural, 

mas muitas vezes injusta. 0 Imperio havia-nos abatido 

tanto, que nao se acreditava quasi mais no exaltamento 

do patriotismo, sem um fim egoista. Mas estava resolvido 

a sacrificar-me A minha idea... 

Sorrc tambein, mas nada respondi. ( Loc. cit., pags. 

169 e 170.) » 

Nem havia da parte do propagandista razoes de 

estranheza, elle devera saber que teria de lutar com os 

mesmos queja entao Ihe declaravam guerra, mas o seu 

coragao generoso acreditou n'um jubileu perenne em frente 

do advento da republica em 1889 e entregou-se d discricdo. 

Foi o que ainda mais depressa o perdeu. Si elle 

tern levantado o espirito de independencia de entre essa 

populacao hestialisada, o medo teria feito retroceder do 

mao caminho a turbamulta dos sens invejosos. 

Elle, porem, tambem adherhi ao sea modo ao Governo 

Provisorio, que se iniciou, excluindo-o, pelas razoes expostas, 

do seu seio. 

Quando ia-se ja erguendo o protesto nacional em 

favor de seu ostracismo, entenderam dar-lhe um logar 

de membro de uma das muitas commissOes, e o pobre 

inditoso aceitou, para nao se mostrar relapso a essas 

manifestacoes de apreco daquelles que ate a vespera 

eram adversaries, porventura, mais perigosos que os mo- 

narch istas de ambos os partidos. 

Como elle, os seus companheiros mais dedicados e que 

publicamente se expuzeram por motivos da scisao que 

abrio no partido, foram considerados homens perigosos, 

acercando-se o governo dos seus capachos e afastando para 

longe os republicanos sinceros. Decorreu dahi que teve de 

receber ou nspiragoes iproprias ou daquelles que, por mais 

desembara^ados, delle se acercaram, em pura perda das 
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ideas e dos principaes orgaos na imprensa e nos comicios 

populares. 

Uma das cousas que mais custa a se fazer na vida 

e o que se chama a reputacao publica do individuo. 

Silva Jardim tinha consciencia disto e nunca perdeu 

de vista este objectivo. Era precise que seus aetos n3o 

destoassem do pensamento, que se impoz, de propagar a 

republica em um meio soit disant monarchico. 

Assim nas suas relacoes com o publico guardava as 

maiores cautelas, afim de que as noticias a sen respeito 

ndo destoassem dos assumptos tratados, e muitas vezes 

inspirou esses trabalhos de redaccao procurando os jornaes 

e confabulando com os reporters, afim de transmittir-lhes o 

pensamento geral da accao. 

As suas Memorias e viagens sfio uma perfeita Auto- 

biogrophia, illustrada com os seus feitos politicos, e dis- 

pensaria um trabalho desse genero, si nao fosse a gene- 

rosidade com que omitte certas circumstancias do tempo, 

que mais fazem realcar os seus servicos. 

A esse livro precioso, como o leg;)do de um exilado, 

terei de recorrer por vezes, como tenho feito, para que 

ninguem se persuada que para aqui transporto ideas pro- 

prias ou despeitos malsopitados. Ninguem conhece melhordo 

queeuo prego de dizer averdade inteira aos contemporaneos. 

Mesmo escrevendo-se historia e presumpcao que o autor 

deve ser commedido e nao envoiver personalidades, como si 

pudesse a gente narrar os effeitos sem referir-se as causas. 

Mas a sociedade esta imbuida desse systema de hypo- 

crisia, mil vezes peior que a carolice religiosa, e o traduz 

por esta formula — que nem todas as verdades se dizern. 

Nao preciso de levantar contra mim maior sanha do 

que aquella com que fui sempre recebido pelos meus core- 

ligionarios, por amor de dizer as cousas com toda inde- 

pendencia de caracter, nem tambem me eximirei de repetir 
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o que entuo estava na consciencia de toclos em rela^ao aos 

actos politicos do momento, desde que me impuz o devcr 

de escrever esse traballio, por medo de despertar novas 

iras nos contemporaneos. 

Tenho dado bastantes provas de abnegagao e no men 

isolamento mostrado que sei supportar as consequencias da 

minha intemperanca de linguagem no tocante a dizer a 

verdade toda inteira. 

Para se fazer propaganda em favor de qualquer doutrina 

e esta a primeira qualidade, que se traduz pela sinceridade 

das conviccoes, inda que para se ser politico tenha-se 

de renunclar a ella. 

Dahi vem dizer que os antigos propagandistas, os 

republicanos historicoS; nao servem para governar. A 

razao de tal asserfo e que se quer continuar a mesma 

politica de mentiras que seguia a monarcbia. 

Neste livro ha um lado pessoal ou domestico, e um 

publico e geral, impossivel de separar, porque de ambos 

resulta ora o homem, ora o propagandista. 

E* indispensavel seguil-o em todas as suas manifes- 

taqoes intellectuaes, moraes e praticas, a principio como 

filho, depois como irmao e esposo, como pai e preceptor, 

como estudante e jornalista, como advogado e politico. 

Em Santos foi onde mais accentuou-se a sua indivi- 

dualidade como professor e director da escola primaria 

Jose Bonifacio, que fundou a 17 de maio de 1886. 

O Dr. Inglez de Souza, que tao bons services de ami- 

zade Hie havia prestado em differentes epocas, muito o 

auxiliara « na installaqao dessa escola, com o apoio de 

sen prestigio, da sua anima^ao e das suas relaQoes de 

advogado ja excellentemente gravado de causas. (Mem e 

vlag., pag. 22*)» 
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Esse comeco do anno fora cheio de revezes, morre- 

ra-lhe a filhlnha, em segnida ao sogro, o cunhado, de 

volta da Europa. 

Fora a princlpio com licenca, hospedando-se em casa 

do Dr. Inglez de Souza, e animado pelas esperancas deste, 

augurando-lhe alii nm bom fnturo no magisterio, in- 

stadara-se, vindo mais tarde a pedir demissao do cargo 

yitalicio que exercia em S. Paulo. Sua irma o acompa- 

nhara e fol-lhe nm grande auxiliar. 

Em 18 de julho deste anno ja contava 57 alumnos, 

incluindo 30 de um professor do logar a quern chamara 

a si e dava bom ordenado e achava-se satisfeilo com a 

prosperidade do estabelecimento. 

« Desta vez; escrevia elle ao pai, accertei, como se 

diz, na escolha do logar que fiz e na escolha da profissao, 

nesta cidade, onde posso prestar bons scrvicos e prepa- 

rar-me um futuro regular.)) 

Todo o resto do anno e o seguinte entregou-se com- 

pletamente ao exercicio desta profissao, de modo que ja 

pensava de novo si as cousas Ihe corressem bem como ate 

entao^ estava resolvido a fazer proposta ao pai para vir 

fazer parte do pessoal da escola Jose Bonifacio, responsa- 

bilisando-se elle pelo sen ordenado fixo e duplo on triplo 

do que obtinha como professor publico. 

Examinarei algumas de suas theorias sobre educagao e 

ver-se-ha que eram em ludo inspiradas na philosophia 

positiva. 

Entendia Silva Jardim que a mulher so em certos e 

determinados casos deverla exercer funccoes publicas, para 

isso tinlia razoes de duas ordens, umas geraes e outras 

especiaes. As geraes sao de, ao emvez do que se pensa, 

as senhoras, salvo caso excepcional, nao devem exercer 

funccao alguma puhlica, isto e^ official on nao. 
s. j— 9 



Estudando essa qiiestao vcr-se-ha que, a proporcao 

que a civilisagao caminha, as mulheres se afastam da 

vida publica. Argumentava Silva Jardim que na antigilidado 

a mulher pouco vivia no lar : recebia entre os selvagens 

e mesmo entre os povos civilisados, como os gregos, a 

educagao robusta que os homens, para que podessem na 

guerra, de um modo on de outro, ser-lhes uteis. Onde 

mesmo existiu completo polytheismo (ou mythologia) as 

mulheres podiam ser sacerdolisas, rainhas? etc. Com o 

advento do Gatholicismo ve-se, a i)ar da dignidade da 

mulher, que se exalta, ella desapparecer da senda publica, 

deixando de ser sacerdotisa e cada vez mais os povos 

adiantados as excluem da sociedade, para collocal-as no 

lar, que e para ellas a melhor sociedade. Em Franca a 

lei salica impediu sempre as mulheres o governo do paiz. 

Deve-se ver nestes factos simples acasos? exclama elle. 

Nao; e sim um resultado da observacao do phijsico e do 

moral da mulher. 

Modernamente, com adecadencia da Religiao eprincipal- 

mente depois do protestantismo, que veio minar a educacao 

catholica, as mulheres foram chamadas -a vida publica 

para diversas funccoes : professorado, bureaucracia, correios, 

etc., inclusive a medicina! Essa tendencia vem dos povos 

mais anarchicos, principalmente allemaes, inglezes e seus 

descendentes, suecos, norte-americanos, etc. Serd, porem, 

sensata ? Evidentemente nao: a mulher nasceu para a 

Famiha e nao para o Estado. 

Sem o homem, isto e, sem uma accao constante do 

homem no lar, na case, pode-se comprehender familia, 

educacao dos filhos, etc., quando se encontra uma mulher 

digna; mas nunca conceber-se-hia tal com o homem 

apenas, por mais dedicado que fosse. 

Nao so o physico, mas ainda o moral e mesmo o 

intellectual das mulheres impede nellas um bom exercicio 

das funccoes publicas. Quanto ao physico, sabe-se que 

sua organisagao deliCada e sujeita a accidentes impede 
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uma assiduidade exterior, uma pontualidade, uma cons- 

tancia, que todo officio publico exige; quanto ao moral, 

raro teem ellas grande ardor social, patriotismo, anm de 

dedicarem-se ao bom cumprimento dos deveres civicos e 

o fazem apenas por prudencia, ou melhor, medo de 

punicao, pois que sao submissas; quanto ao intellectual, 

sua intelligencia e sagacissima, porem, em regra, incapaz 

de grandes deduccoes. Entretanto sen coracao e dos maiores v--/ 3 

e nenhum homem excede a mulher em dedicacao ou seja 

mai, ou esposa, irma ou filha. Ellas sao, em summa, 

tao uteis no lar quao prejudiciaes fora delle. 

Si a mulher e necessaria para a vida da Earn ilia, 

educacao, cuidados, etc., que so ellas podem ministrar, si 

o sen destino e esse, 6 claro que, salvo excepcao rara, 

a mulher nao dove sahir do lar. 

Para os que julgam que o magisterio publico e compa- 

tivel com a mulher, hao de convir que essa mulher deve 

renegar a Familia; porque e evidente, concluia elle, que 

si as que nao teem empregos publicos teem o tempo 

absorvido com o cuidado dos nlhos, as que o teem princi- 

palmente de magisterio que e penoso pelo tempo que 

toma e as preoccupacoes intellectuaes e moraes corre- 

spondentes, as que o teem, repito, nao teriam tempo algum 

para tratar do lar, ou realizariam imperfeitamente as 

duas funccoes, que e o que se da, sem proveito nem para 

a Familia nem para o Estado. 

Mas, o Estado nao pdde dispensar professoras por estes 

50 annos, dirao. 

Talvez devessem dizer por esses 100 ou 150 annos; 

mas, o que dahi se conclue ? 0 interesse do Estado pOde ser 

justo, quando prejudique a Familia? 0 interesse o mais 

nobre nao subordina-se ao mais grosseiro? E' possivel 

grande Estado, isto e, grande Patria, sem grande Familia? 

E depois, em rigor, o Estado pbde dispensar a mulher 

para o ensino, desde que o Estado preoccupe-se pouco delle 

e cada Familia eduque seus filhos. Si nScThouvesse profes- 
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soras, haveria major numero do mais que ensinassem 

aos filhos. Sabo-se que muitas nao ensinam mais por 

falta de dadicacao, que de conhecimentos. Nas grandes 

cidades ve-se muito isto: seuhoras que gastaram annos 

a apreuder, deixarem de ensinar aos filhos ate o alphabeto, 

enviando-os ao collegio, iuternato ou nao, ou chamando pro- 

fessores a casa. 

Uma objeccao aiuda se pode apresentar, e e : si o 

Estado faculta a mulher um meio houroso de vida, por 

que a mulher pobre nao ha de utilisal-o ? Eis o argumento 

geral, que por si mostra a fraqueza da doutrina. 

Si o movel ao emprego publico da mulher e obter 

um meio de vida, deixa de ser por um desejo de satis- 

fazer as necessidades publicas e sim para realizar inter- 

esses particulares. 

Gousa estranha: censurar-se-hia, em boa moral, um 

homem que exercesse uma funccao apenas como um meio 

de vida e nao se o censuraria a uma mulher? ! 

E si aquelle que cuidasse dos interesses publicos, 

abandonando os domesticos (quando isso fosse possivel), 

como nao censurar, na melhor hypothese, a mulher que 

dedica-se a educacao dos filhos dos outros, abandonando 

a dos sens, porque fatalmente isso da-se! 

Assim cria esgotado o assumpto no ponto de vista 

geral; mas ainda e preciso notar que a mulher pobre 

encontra sempre pela nossa constituicao social, pelos nossos 

costumes, subsistencia que Ihe e fornecida pelos homens 

que com ella estao em contacto: pai, irmao, marido, filhos, 

etc. Justamente nas classes mais pobres e em regra mais 

ignorantes e pois em que as mulheres nao podem ser 

professoras, isso da-se, auxiliando a mulher ao marido on 

pai, etc., com o servico domestico, que de si e tao penoso, 

quanto importante; uma casa asseiada, um jantar a horas, 

um fato limpo, valem hem uma licao publica. Assim, 

dizia Silva Jardim, eu penso que os homens deverao sempre, 

como ate aqui, alimentar as mulheres; e estas auxiliarem 
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os homens com os servicos domesticos, por mais ricas que 

ellas sejam; nem uns devem abandonar seus deveres, de 

alimentacao, etc.^ nem ontras suas garantias de vida 

no lar. 

Salvo o caso de extrema penuria, em que uma senhora 

ve perante si a desordenp a prostituicao, a miseria. Entre- 

tanto eu nao lanco o anathema sobre aquellas senhoras 

que se destinam as funccoes publicas; principalmente por- 

que ellas sao a isso sempre impellidas pelos homens. 1 

Vinham essas ideas em discussao sobre seguir on nao a 

irma o magisterio publico, apds ter feito quasi o curso 

na escola Normal de S. Paulo, e muito de proposito re- 

servei para esta parte do trabalho, porque aqui, como 

em tudo, Silva Jardim nao era ontra cousa sinSo o ver- 

dadeiro typo do propagandista. 

Descendo ao caso particular, escrevia elle ao pai em'l0 de 

outubro de 1885: «nao pode ser mais nobre o movel que 

anima Vm. Sen desejo e garantir o futuro de sua filha, 

ou melhor, de suas duas filhas. Todo men intuito e pro- 

var-lhe : 

. 1°, que ha outros modos de garantir seu futuro; 2°, 

que esse e inefficaz e nao pode dar-lhe o que Vm. deseja, 

isto e, a felicidade, o bem-estar, que e o que Vm. e eu 

Ihes desejamos. 

Quanto ao primeiro ponto, o futuro material de uma 

mulher deve, conforme ja disse e a experiencia o mostra, 

hear sempre a cargo dos homens. No caso que nos 

occupa (trata-se especialmente da irma mais velha ), Vm., 

felizmente, constitue uma familia em que as clrcumstancias 

apresentam-se por esse lado muito favoraveis. 

Com effeito, alem de que Vm. e ainda muito moco, 

e comquanto ganhe pouco, e bastante economico e tern 

1 Correspondeucia particular. 
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um filho com situacao material um pouco melhor ( refere-se 

a si) que a sua, e pois recebeu a educacao academica, 

habilitado, mesmo diante das circumstancias especiaes 

em que se acha^ a exercer muitos logares; quer officiaes, 

quer particulares. Por outro lado, nem a Vm. nem a 

mim, creio poder dizel-o sem jactancia; falta coragem 

bastaute para o trabalho nem dedicacao para viver para os 

seus. Nem um de n6s tern mesmo impecilios de qualquer 

natureza por parte das respectivas familias ; da de Vm. 

mui naturalmeute, da minha de nenhum modo, attento 

o bom coragao de minha mulher, que, nisto como em 

muitas cousas ma is, differencia-se muito do commum 

das esposas, em regra egoistas ; da familia delia muito 

menos, ja porque e naturalmente delicada para procurer 

entreter em assumptos de minha mera competencia, ja 

porque minha autonomia e bastante hrmada para que, si 

tal jamais acontecesse, o que nunca e de esperar, eu 

fizesse ouvidos de mercador a quaesquer ditos explicitos 

on implicitos a proposito da proteccao aos rneus. Alas 

ainda ha outros irmaos homens e, si bem que, alem das 

pessoas citadas, eu e Vm. e estes irmaos, que hao de 

crescer e educar-se neste principio do dever de olhar para 

a familia, minha irma nao conta outras pessoas em 

quern possa certamente nar-se para sua subsistencia, comtudo 

seria desesperar muito em crer que nem um desses Ihe 

bastasse. Ainda e preciso prever uma outra hypothese 

e e de que ella case-se, hypothese que implicitamente 

Vm. parece arredar nos seus pianos de assegurar-lhe o 

futuro, mas que eu nao o faco, pois si e certo que ella 

nao possue as qualidades que actuahnente attrahem unica- 

mente os homens ao casamento —belieza e riqueza — muito 

felizmente quanto a ultima, por outra possue dotes de 

coragao, de intelligencia e de caracter, realmente raros 

e que fazem aos olhos das almas boas que mais procuram 

a felicidade propria e alheia que satisfacoes egoistas, o 

juz d boa nniao. Nao arredo tanto mais a hypothese do 
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casamento, quanto sou levado a coucedel-a por theoria 

e espero sempre por pratica e experiencia como a situacao 

em que mais felicidade possamos encontrar. 

Assim francamente nao e conflar pouco nos esforgos 

proprios, nos meus, e nos dos irmaos que breve serao 

homens o ter uma preoccupacao tao directa quanto ao 

futuro delta. De mini Ihe repito o que nao s6 a Vm. 

como a ella tenho dito desde muito tempo: que, longe 

de ser-me penosa ou desagradavel sua companhia, ella 

me e, e a minha mulher, muito boa e que desejariamos 

muito mesmo que residlsse sempre comnosco. Longe de 

nos ser difficil a sua conservacao entre nos, ser-nos-hia 

ate facil, attento o espirito de cordialidade que manifesta 

e de contentar-se com o muito ou pouco que possamos 

ter. Vm. sabe muito bem que esses sentimentos sao de 

minha parte muito antigos e de minha mulher datam 

desde a chegada della em nossa casa. 

0 essencial seria para garantir a subsistencia das 

mulheres de familia que, conservando nos sempre nossos 

empregos (salvo mudanca para melhor), preparasseraos os 

outros homens para em tempo serem-lhes uteis; para o que 

tenho-lhe sempre offerecido men apoio, referindo-me ao 

mais velho dos meninos ou outro qualquer, conforme as 

circumstancias e conforme combinar. 

Eu estou certo que quando um dia, por uma fatalidade, 

Vm. nos viesse a faltar, o que ouso esperar nao seja 

neste seculo, eu e os irmaos mais mocos, desde que elles 

me tomassem para centro, como a idade e a situacao o 

iridicam, para o que Vm. pode concorrer pela educacao, 

— eu e elles, digo, teriamos dedicac&o e elementos suffi- 

cientes para a garantia de nossa mai, nossas esposas e 

filhos e irmas. i 

1 Carta de 6 de outubro de 1S8j. 
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Silva Jardim, nao obstante essa prolixidade nas mis- 

sivas paternas^ quando o assumpto, como este7 Ihe corria a 

feicao, bem como com qualquer amigo ou coreligionario, 

conhecido ou estranho, deixava sempre de suas correspom 

dencias minutas regulares, que me teem servido para recon- 

struir o passado sob diversos pontos de sua vida. 

Sobre o assumpto que me occupa e por sua natureza 

importantissimo, qual o do destino social damulher, escreveu 

elle ainda duas outras cartas7 cm que expoz aserie de razoes 

que tinha para de sua parte oppor-se a que sua irma se 

occupasse com o magisterio publico. Esta campanha de 

outra especie^ por mais individual que pareca, por isso 

que e tratada entre pai e fHho e sobre pessoa que a ambos 

affecta^ conserva, todavia, o cunho de elevacao com que 

costumava tratar assumptos sociaes desta natureza, em que 

se mostra na altura dos melhores educacionistas modernos. 

A sua alma era dotada ( de todas as modalidades pro- 

prias para o bem e si o ens'ino Hie quadraya7 e porque nelle 

achava a valvula necessaria para expandir admiravelmente 

o sen genio desinteressado, o sen amor immenso pelo 

proximo, procurando educar e moralisar. 

Segundo aquelle feliz habito, de conservar do que es- 

crevia notas precisas, sera facil resumir o assumpto repro- 

duzindo na sua integra rnuitos trecbos da quarta e ultima 

carta que dirigiu ao pai e quee um monumentoem extensao, 

syrithese e perfeicao no genero, e bem dispense o conlie- 

cimento das duas anteriores, porque nao s6 as resume, 

como explana excepcionalmente. 

Toda essa correspondencia, como a anterior, de que 

tratei na primeira parte, a contar do fim do anno de 1881, 

era datada segundo o kalendario positivista, em qiie vem 

o dia, o mez, o anno, o santo do dia, sua correspondencia 

com o Gregoriano, mais a bora e ndo raro os minutos, 

como facilmente se deprehende da seguinte. 

Sabia elle muito bem que o pai era infenso a essas 

particularidades, mas nao impedia isto, por mais amor 
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que Ihe tivesse, de cumprir o preceito rellgioso de propagar, 

depois de ter adoptado, o referido kalendario. 

Ate entao nao comprehende porque haja certa repu- 

gnancia em adoptar essa reforma social do Positivismo, 

que aperfeicoando a instituicao divina da consagracao do 

tempo, a tornou scientificamente Immaiia, artisticamente 

Leila, mesmo para as pessoas estranhas a religiao da Huma- 

nidade. Si em plena desorganisacao do catholicismo, como nos 

seus melhores tempos, foi o kalendario Juliano aceito, e o e 

hoje a reforma de Gregorio VII e em que os mezes sao cogno- 

minados ria sua maioria pelos deuses mythologicos Janus, as 

Furias, Marte, Maia on Juno, etc., que escrupulo pdde haver 

para ospovoschristaosde adoptar o novo kalendario, em que 

esta substituicao e feita por personagens historicos, entre 

elles o proprio decretador do primeiro destes kalendarios. 

Astronomicamente e perfeito, a divisao em mezes, tendo 

por base a semana, e soberanamente muito mais racional, 

o sen ponto de inicio e universalmente aceito como o 

comeco da era modernissima; accresce que esta expurgado 

de todo polytheismo, e que so um preconceito social im- 

pede de ser espontaneamente aceito pelos governos, que 

receiam, pela sua adopcao, ser suspeitados de comparti- 

cipacao religiosa com o Positivismo. Si havia effectivamente 

uma reforma que se impuzesse aos espiritos emancipados, era 

esta, cujo defeito esta, ao que parece, em ter partido do 

fundador da religiao da Humanidade. 

Silva Jardim estava convencido de suas vantagens e 

invariavelmente o empregava em sua correspondencia pu- 

blica oil particular. Assim pois datava suas cartas pela 

forma da que se vai ler adiante. 

S. Paulo, sabbado, 3 de Frederico, o Grande, de 97 

(Fellippe de Gommines), 7 de novembro de 1885, 9 horas 

da noite (data do comego desta). 

Papai. 

A 1° do corrente escrevi-lhe accusando suas cartas de 

12 e 15 do mez passado, dizendo-lhe s6 responder a ellas, 
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quando Vm. me dissesse ter lido e meditado minhas ultimas, 

declarando-lhe que men modo de pensar permanecia o 

mesmo e que Vm. e minha mai poderiam ter a certeza de 

ver-nos, a mini e a Mariquinhas no fim deste anno, grato 

dever que realizarei. Eis que hoje chega-nos as maos a sua 

de 31 do passado e, portanto, e occasiao de responder a 

ella, bem como as citadas de 12 e 15 de outubro, as 

quaes, si por um lado nao exigem resposta, pois Vm. chega 

a um accordo, por outro, pedom-na, pois desejo motivar 

bem as razoes de minha conducta na questao que deu 

logar as quatro cartas minhas, sinao levar, para sua tranquil- 

lidade, conviccao plena a sen espirito. 

Recapitulando, pois se faz mister, essa nossa corre- 

spondencia, sem que en receie tornar-me incommodo, pois 

a am pai amante as /lalavras de interesse de um Jllho 

pelos seas, jdmais podem tornar~se i m por tunas; reca- 

pitulando, digo, minha primeira carta, abordava directamente 

uma questao que desde muito tempo me preoccupava: 

a principio, quando ainda eu era estudante, com interesse, 

mas sem soffrlguidao, pois tratava-se de um futuro 

pouco provavel, qual o de Mariquinhas abracar o profes- 

sorado; depois, ao vir ella para S. Paulo, mais fortemente, 

ate chegar ao ponto de, posta de lado essa complacencia 

da fraqueza, que nos faz adiar indefmidamente questoes 

importantes de nossa vida, procurar discutir o assumpto, 

franca e respeitosamente com Vm. E por que o fiz eu? 

Estou certo de que nenhum movel menos respeitador actuou 

sobre mim e que so tive o fito do interesse de minha 

familia, de minha irma, e a necessidade da paz de 

consciencia. Uma conviccao nao se muda com facilidade, 

quando ella 6 scientifica, demonstrada, quando ella se apoia 

em sentimentos generosos de dedicagao: essa, sobre a 

carreira de Mariquinhas, me era de tal modo familiar, 

que perante a incoherencia para commigo mesmo e a 

certeza de que men silencio jd era covardia prejudicial 

a mim e aos outros, nao hesitei, embora correndo os riscos 
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cle magoal-o, expandir-lhe francamente, com a autoridade 

de irmao urn pouco dedicado, filho agradecido, a minha 

oplnicio. 

PresuppondOj o que esperarei sempre para men justo 

orgulho filial, que Vm. nao e um homem que deixe-se 

apenas governar por intercsse, por um ccgo egoismo, 

mas que a demonstragdo dos factos, o appello aos principios, 

ds conviccoes, podiam em muito motivar sua conducta, 

julguei de dever a delicadeza, em resposta a uma parte 

generica de sua carta de 15 de setembro, expor-lhe as 

razoes de duas ordens, que tinha para ndo deixar que 

minha irma fosse professora; umas geraes, e outras 

particulares, sendo objecto dessa carta (1° de outubro) 

as razoes historlcas e sociaes, pelas quaes penso uSo dever 

a mulher deixar o lar, sendo sua missao consagrar d 

familia todas suas forcas, correndo ao homem a obrigagdo 

de nutri-la. Promettia provar, quanto a Mariquinhas, que 

em primeiro logar, havca outros meios de garantir-lhe a 

felicidade material; em segundo, que o meio projectado 

era inefficaz para garantir-lhe essa mesma felicidade. 

Na 2a carta (6 de outubro), em demonstracao de que 

havia outros meios a garantir o futuro material de Mariquinhas 

que nao o professorado sbmente, eu lembrava a Vm. as 

boas condicoes de familia por Vm. constituida, abundando 

em homens; Vm. moco ainda, corajoso e dedicado; eu, 

sem falsa modestia, nem vaidade vS, podendo ate certo 

ponto considerar-me tal, em situagSo material regular e 

com elementos Irons a lancar a mSo, em necessidade : 

mostrava-lhe nao haver de nenhuma parte impecilios 

quanto as familias; quanto a minha, comprazia-me 

em citar a bondade de minha mulher e dizia ndo interoir 

a familia della em taes assumptos; lembrava-lhe mais, 

que os meus irmdos e seas fllhos sdo todos, salvo 

uma menina, homens. Admittia ainda em hypothese a 

possibilidade de casamento para Mariquinhas, attentas 

suas boas qualidades. Perguntava a Vm. si uma preoc- 
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cupacao tao directa sobre o futuro della, nessas condicoes, 

n5o era uma desconflanca dos esforeos proprios, dos meus 

e dos futures de meus irmaos; dizia-lhe, como garantia 

de dedicacao, que Mariquinhas podia dear sempre commigo, 

sem me ser pesada, como tenlio-o dito de muito, e, 

accresentarei hoje^ segundo um clesejo de muito tempo 

fonnulado, desde solteiro, de que ell a residisse emminha 

companhia, julgavaeiq entao, essencial, que conservassemos 

nossos logares, salvo meIliora; e preparassemos os meninos 

aflm de nos auxiliarem, para o que offerecia apoio, certo 

de que um dia? tendo-me para centro, auxiliariam a 

familia. 

Assim terminava eu o que podia dizer-lhe na minha 

citada. 

Ponderei na 3a (11 de outubro) que, quando uma mu- 

Iher emprega-se ahre nicto implicitameate dos recursos 

dos parentes honens] entretanto si e solteira idosa ou 

viuva, a posicao social de mestra difficulta os encargos 

da manutencao, de modo a nao bastar o ordenado para 

si e para algum parente annexo. 

Si morando com o pai, ale/n da subordinagdo dos 

interesses de uma das duas familias a outra, considerando 

a mulher neste caso por si uma familia e a do pai, 

conforme exige a lei, ainda esta cohabitagao difficulta-se 

perante os ordenados actuaes. Si casada, alem de ndo 

poder educar os filhos, corre o risco de habituar (o que 

e possivel, mesmo com as melhores intenqbes) o marido 

a viver a sua custa della, Ponderei ainda que o ter escola 

pouco auxilia a educaqdo dos fllhos, pois s6 podeni alii 

ficar as meninas e estas mesmas ndo podem evitar mdos 

contactos n uma escola publica. Applicando as consi- 

der acdes geraes ao caso de Mariquinhas, perguntava eu : 

sendo ella professora, ndo desonera os inndtos de assistir 

d sua subsistencia ? E assim sendo, tendo de dear com 

Vm. (pois nao e solteira idosa nem viuva), poderd Vm. 

achar cadeira para ella ou para si no mesmo logar, com 
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a lei de categorias dessa provlncia? Vm. quereria viver 

so com o que ella pudesse ganhar ? SI casar-se; nao expoe-se 

ao que eu disse ja, e nao da ma prova de si o homem 

que casa contando com os recursos da mulher para qualquer 

fim? Accrescentei ainda, que aqui Mariquinhas nao podoria 

ser professora, pois eu nao deveria consentil-o? ja porque 

seria incoherencia, ja por desnecessidade; nessa provincia 

so com exame previo na Escola Normal, exame que im- 

porta preparacao anterior, despezas, etc., e que deverd ser 

subsequente a posse do titulo, por mais tarde esquecerem 

certas materias, etc. Assim, concluia eu, nao vejo utilidade 

em Mariquinhas tirar o titulo, e promettia na seguinte ver 

as condicoes da situacao em que devia hear no presente. 

Nessa (20 de outubro) eu mostrava a utilidade da 

educacao, digo de uma instruccao solida para as senlioras, 

nao so para poderem em tempo prover a educacao dos 

filhos, si os tivessem, como para, em case ultimo, pro- 

yerem a sua subsistencia pelo ensino particular, ou, em 

ultimo analyse, mesmo publico. Sem procurar ser professora, 

cada senhora, e pois Mariquinhas, deve estudar como se 

fosse para tal. 

Accrescentava que a preparacao della nao estava com- 

pleta; tern, e verdade, estudado regularmente algumas ma- 

terias, mas a Escola Normal, mesmo que frequente,-pbde 

fornecer-lhe ainda mais complete prepare, e fora della apren- 

deria aiguma cousade musica, como, por exemplo, tocar um 

instrumento. Dizia eu, porem, e hoje repito, embora seja 

questao vencida, que nao via necessidade cm que ella 

fizesse exame. Ella, por liiuito docil, subordina-se a qualquer 

solucao ; prefere, porem, a que dou  

As minhas ideas sao, pois, para o presente, e si olho 

o futuro, e para prevenil-o. 

Daqui a 50 annos, mais a 100 ou 200 ou 500, ou mesmo 

mais, extinguir-se-ha a escola primaria. 

Mas aqueiles que veem claro o estado social presente 

e futuro corre o dever de por sua conducta de modo a 
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melhorar a humanidade. 0 mais e viver aborrecido com 

a concepgao do seculo, com o vicio, a ijnorancia, a miseria, 

a molestia physica e moral, e viver della, sem procurar 

remedial-a. A indole, a historia, as tradicoes, os principios, 

pois, de nossa nacao, estao com as ideas que defendo 

e pratico neste ponto, conservadoras e tradicionaes; jus- 

tamente nao desejo as reformas que ja comecam para 

a mulher; reformas nao: revolucao e anarch ia das bases 

da familia, e repito sua phrase, os principios saos, as 

verdades eternas, se hao de realizar, apezar da vontade do 

trabalho dos sabios e inovadores. 

Para evitar revolucoes, e que os homens de bern e 

patriotas, como nos prezamos de ser, devemos pelo exemplo 

pessoal, domestico e civico, evitar a dissolucao social. 

E' isto utopla? Ah! si assim fosse, a honra, a dignidade, 

valor, o seriam, e omundo estaria irremissivelmente perdido. 

A revolugao franceza podia ser feita, diz Vm. muito 

hem, sem sangue; podia ser evitada ate, accrescento com 

profundos historiadores. Evitemos pela moral idade e pela 

sa instruccao a revolucao na nossa sociedade brazileira, 

revoluQdo mesmo armada, 1 a que os demagogos querem 

leval-a e de que a medida que Vm. defende, com as 

melhores intencoes, e um dos meios indirectos. 

A Franca nao chegou ainda ao progresso que se pode 

esperar della, mas sen passado, ora imprevidente, ora 

fecundo, sempre generoso, e a melhor garantia de seu 

futuro: a historia, nossa mestra, como diz Vieira, nol-o 

mostra como o centro e o pharol de nosso Planeta e da 

Humanidade que o habita. 

Qual o progresso dos Estados Unidos? Progresso ma- 

terial, de estradas de ferro e telegraphos, semelhante 

h do ente que se julga feliz por ter boa roupa e boa mesa I 

Progresso intellectual, onde? No paiz em que mais vendem-se 

cartas de doutores, s6mente porque ha muita escola em que 

i E( raeni o ^ripho 
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fee aprende para ganhar dinheiro? 1^ qual o progTesso moral 

dessa nagao? Politicamente, ainda maior curnipcao eleitoral 

e govemamental que no nosso: socialmente, sem familia 

nem religiao, como ja live occasiao de referir em ontro 

logar. Si a Franca nos tem dado o espectaculo das grandes 

loucuras, sao asloucuras generosas que inspiram compaixao: 

nao as da agiotagem, do mercantilismo, que inspiram 

aversao. 

Si d'Catei deste ponto, foi por delicadeza, para responder 

um dos topicos de sua carta, afinal elle tem mais relagao 

com o assumpto. geral. 

Especial isemos  

Todas as theorias sao boas, dcsde que moraes, quer os 

individuos sejam ricos on pobres : a moral e uma, em fun do, 

porque a natureza humana e uma e os homens sao irmaos. 

A theoria de que o que serve a um paiz ndo servea outro, 

levaria a que — o que serve a um individuo n&o serve a 

outro, o que serve a uma familia iicio serve a outra : si ha 

ahi um fundo de verdade exagerada, ella tira toda a respon- 

sabilidade de regrascommuns de moralidade e sociabilidade. 

Ninguem pbde ser completamente independente, como 

diz Vm., s(') ha uma independencia relativa, muito relativa, 

digo eu : da da moralidade e da instrucgao. 

Tudo mais pc^de falhar de um momento para outro, 

mas nao o que se tenha adquirido de coragao, de espirito 

e de caracter : das cousas instaveis d a mais estavel. » 1 

Torna-se escusado reproduzir todo esse debate, iniciado 

ha tempos e continuodo nesta epistola, comecado a 3 de 

novembro e terminado a 22, as 10 boras da noite, data 

da conclusao. 

Nao ha a menor duvida que taes doutrinas inspiravam-se 

no estudo do Positivismo e por isso mesmo e pelo muito 

que sao taes ideas hoje propagadas em politica, reconhece-se 

que ha contradiccoes palpaveis entreesta conducta do edu- 

i Carta citada. 
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cador e a do demagogo, que prega mais tarde abertamente a 

revolucaO; que aqui se coudemna. 

As nobres inspiracoes dessa peca foram-lhe conforto 

para a alma de pap de filho e de irmao, que, saljendo pesar 

as convenieucias do presente, encoatrava nessas aspiracoes 

um iucentivo a sou amor pela familia, como mais tarde, 

um pouco em coatradiccao coai aquellas, so se lembrava 

do beai da Patria, empregaado sempre a mesma logica 

para coaveacer seas aatagoaistas. 

Eai uma cousa empeahavam-se iavariavelmeate 03 

positivistas, era em catechisar, aa sua primeira phase de 

adhesao, aos seus pareates mais proximos, aos seus amigos 

aiais iatimos e pessoas mais sympathicas, coai 0 fim uaico 

de fazer proselytos. 

E' esse peasamcato que doaiiaa todo 0 discipulo de 

A. Comte, digao desse aome, e a razao e que quern esta 

coaveacido da supremacia de qualquer doutriaa, a primeira 

cousa que faz e procurar divulgal-a. Ora, eatre os qae 

aos cercam estao os que aos verdadeirameate mais amaaios 

e por quern mostraaios aiais iateresse. De posse da felicidade 

que resulta de uma doutriaa completa que coastitue a 

aossa liarmoaia vital, a primeira idea que aos veai e fazer 

feiizes todos esses desgracados, que, como aos, se debateai 

eatre os horrores da aaarchia aioderaa. 

Silva Jardiai estava coaveacido desfa verdade e aao 

foi outro 0 processo que empregou aa sua campaaha. 

0 Positivismo o coaveacera e fortalecera de que a repu- 

blica era melhor forma de goverao que a moaarchia, e, si, 

bem que elle aao pregasse a dictadura republicaaa, tal coaio 

a iastituiu A. Goaite, todavia coaveaceu-se e fortaleceu-se 

aa idea de que muitos iadividuos jaziaai eai erro, porque 

eram adversos daquella forma de goverao, e procurou 

catechisal-os coai o sea ardor social auaca desaieatido. 

Nao aveaturarei que Silva Jardiai houvesse assiaiilado 

iateira e completameate as doutriaas do Positivismo, 0 

que e privilegio dos espiritos de eleicao; mas apaahara 
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o aspecto geral deasas doutrinas e as propagava com a 

sinceridade de um discipulo e de um crente. 

Na saa carreira do magisterio nao fizera outra cousa, 

com inteira approvagao dos proceres deste systema philo- 

sophico e religioso. 

No resumo da conferencia publiea realizada na Escola 

Normal de S. Paulo em eumprimento do regulameuto, 

na nolle de 21 de abril de 1884 e que intitulou a Reforma 

do Ensino da Lingua maternal1 ja fazia prevalecer estas 

doutrinas em face da congregacao^ compostade lentes de todos 

os credos religiosos, ensinando que a linguagem, construida 

soh o impulso do sentimento para satisfazer a necessidade de 

communicacao entre oshomens, devia ter seu destino social. 

« Por ella e que os entes collectivos, a Familia, a Patria 

se nos revelam, influindo na nossa natureza: os esforcos 

isolados dos sabios seriam incapazes de for mar uma lingua. 

E' ella que nos subordina continuadamente ao mundo 

exterior, assim como a subjectividade a objectividade, 

mantendo nosso equilibrio moral. Por ella recebemos de 

nossos antepassados as grandes nocoes scientificas, abstractas 

e concretas, sobre o mundo, a sociedade e o bom em. » 2 

Nas diversas exposicoes, que fez da doutrina, mostrou-se 

na altura dos assumptos e tratando, como o fazia cons- 

tantemente, de motivos patrios nas commemoracoes publi- 

cas procurava fazer sempre uma applicacao dellas ao 

caso de que se occupava» 

Emtoda a campanha, comodisse, nao fizera outra cousa, 

embora sem aquella unccao religiosa que da aos sectaries 

verdadeiros dessas doutrinas um caracter de apostolos de 

uma nova divindade. 

Antes de ir para Santos, em 1886, estava elle verda- 

deiramente instruido desses ensinamentos na familia e como 

ja se alludiu nao foram essas disposicoes antagonistas de 

todo estranhas a sua partida. 

1 S. Paulo. Typographia a vapor de Jorge Secheller & Compi ISSii 
2 Obra citada, pags. 9 e 10 

S; J.~10 
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Tendo em agosto do anno anterior subido ao poder os 

conservadores, adversarios do conselheiro Martim Francisco, 

esperava Silva Jardim, ja pelas ideas que francamente 

professava, ja pelo clamor publico contra a Escola Normal, 

onde o sen espirito superior, ao lado de outros positivistas, 

preponderava nas cousas do ensino, jd pelas relagoes do 

parentesco com aquelle illustre chefe lil)eral, que os novos 

governantes nao o poupariam, e depois da morte dcste 

entendcu nao dever continuar mais no magisterio publico 

e fundou a escola primaria Jose Bonifacio. 

0 programma deste estabelecimento era calcado nos 

moldes do anterior que com o Dr. Joao Kopke fundara 

naquella capital, ja entcio melliorado e mais consoante aos 

sens principios. 

Tratando-se de fundar uma escola que honra a memoria 

do illustre professor, outro nao devera ser o programma 

nella admittido, nem differentes os processos de ensino dos 

naquella adoptados. 

Os tres ultimos quarteis de 1886 e todo anno de 1887 

gastou-os nesta faina, como se disse, bem alheio as agitagoes 

politicas de entao. 

Tendo sua mulher neste anno adoecido gravemente, e 

achando-se elle accumulado de misteres, ja com a direcgao 

intellectual e moral, ja com a material do estabelecimento, 

concebeu a feliz idea, para a Republica, de traspassar a 

escola e viver de advogacia, que ate entao tinha sido para 

elle uma pura diversao de sen espirito. 

Tendo alii escriptorio de advogado o sen cunhado e 

amigo, o Dr. Martini Francisco Junior, com este se associou, 

segundo uma razoavel comparticipagao nos lucros. 

Si persistisse nessa carreira, bem depressa conseguiria 

sero que havia sido na anterior — um mestre dos mestres. 

0 profundo conhecimento que dos homens e das cousas 

do sen tempo tinha o Dr. Martini Francisco Fillio, o aspecto 

de nossa historia patria, por elle desdobrado, as tradigoes 

da familia naquella mesma cidade que guarda os restos 
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mortaes do fundador de nossa Independencia, as suggestoes 

de taes grandezas, foram outros tantos estimulos para Silva 

Jardim pretender exalcar sens meritos tanto de orador^ que 

se reputava, como de politico que se deixa dominar por 

urn ideal patriotico. 

Ate entao, pela nogao que tiuha dos republicanos 

democraticos, cujo governo constituia uma tyranuia dema- 

gogica e fatal, como a mouarchia, pela anarchia de suas 

coucepcoes, uao cogitava de fazer propaganda como elles, 

aceitando a solugao positivista de uma transformagao politica, 

de que o Sr. D. Pedro de Alcantara se constituiria, segundo 

as exhortagoes de sens confrades, em principal orgao. 

Dahi adviria a dictadura scientiflca, por elle ambicionada 

para felicidade da patria brazileira. 

A ausencia, porem, dos mesmos confrades, as suggestoes 

de sen companheiro de escriptorio, naturalmente partidario 

de ontras ideas, foram relaxando suas convicgoes orthoxas 

e fazendo-o acceitar as soluc5es democraticas. 

Em todo esse tempo e exceptuando os casos de aboligao 

c sens conflictos, apenas se apresentou um ensejo de mostrar 

Silva Jardim que era republicano. Foi o banquete offerecido 

ao Sr. QuintinoBocayuvanaquelleanno. A sua presenca nesta 

festa motivou a ruptura delle com o Apostolado Positivista 

do Brazil, como disse e deu testemunho em Circular 

explicativa 

Este facto o preciptou definitivamente no terreno movedico 

das contemporisagoes e s6 Hie faltava um logar, si nao um 

pretexto, para deitar o verbo as turbas. 

Sede de applausos tinha elle, que vivera os mais bellos 

annos de sua vida enclausurado nas malhas do Positivismo, 

como pregaria um revolucionario. Nem se enganara a 

respeito de sen tcmperamento o illustre presidente do mesmo 

Apostolado, vindo em seguida sua conducta civica provar 

que outros eram entaoos sentimentos que o estimulavam. 

Afinal, o pretexto foi descoberto, chegando o momento 

pyscologico da explosao. 
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A camarade S. Borja, como sedisse, fora quern descobrira 

a formula preeisa de par em equagao o problema do 3° 

reinado. 

Silva Jardim achou que era occasiao de apparecer e 

secuudar os esforcos daquelles vereadores, que sob a capa 

das leis arremessavam um projectil de desconfianQa ao 

olvidado Gonde d'Eu. 

A este respeito diz o Sr. Oscar de Araujo: « A emogao 

produzida pela iuiciativa audaz da modesta camara muni- 

cipal da provincia, que o telegrapho se encarregara de 

transmittir aos quatro cantos do Brazil, e enorme. 

0 governo resolve castigal-a, os jornaes tomam a si 

o incidence e discutem a legalidade do acto. Silva Jardim 

aproveita-se da occasiao e enceta a campanha que resolvera 

emprehender, realizando em Santos o sen primeiro meeting 

republicano e revelando-se o que sempre foi, orador 

eloquente, cheio de fogo, ao mesmo tempo que politico tiabil 

para conduzir e arrastar a multidao. 

0 seu meeting, a que o governo nao ousa oppor-se, e 

um trmmpbo. 1 » 

A iuiciativa do motim nao par tin a bem dizer de 

Silva Jardim, nasceu das circumstancia do facto mesmo. 

« A noticia do acto de S. Borja, transmittida pelo 

telegrapho, produzio uma commocao de alegria intima 

entre os republicanos santistas (Memorias e viagens 

pag. 16). » 

A principio acharam espirituosa a idea, mas logo 

depois veio a reflexao. Procedendo o governo como era 

de seu dever, castigando aquelle acto de rebeldia, para 

logo tomou a imprensa parte interessada nelle, discutindo 

sua legalidade. 

Essa discussao generalisou-se e, como se disse, serviu 

de pretexto aquelle que anhelava por momento opportuno 

de entrar para o campo de batalha. 

1 Memorias e viagens, pag. 
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Vendo as boas disposicoes do povo, escreve Silva Jardim, 

veiu-me a idea de exprimil-a e augmental-a. 1 

Santos e o escoadouro industrial de S. Paulo. Primeiro 

porto de mar deste poderoso Estado, julga-se superior a 

capital deste na importancia e extensao commerciaes, como 

centro de actividade mercantile de transaccoes de toda especie 

para outras capitaes brazileiraSe para os paizes da America 

e os mais distantes do velho mundo. A sua populacao, 

como todos os habitantes do littoral, e alegre e enthusiasta, 

generosa e liospitaleira. 

Campinas, que disputa-lhe a primazia e entre as 

demais cidades de S. Paulo, nao tern esse predicado. 

Parece que a presenca do mar actua benevolamente no 

animo das populacoes ribeirinhas. 

0 espectaculo vivo de suas revolucoes diarias, o seu 

rebolico continuado, a sua ruidosa alegria, traduzida pelos 

constantes marulhos, assim como suas coleras tempes- 

tuosas, os prantos intimos manifestados pelos sens solugos 

hrancos, no dizer do poeta, transmittem ao espectador a 

imagem viva da natureza humaiia e fal-o possuir dos 

mesmos dotes, agindo ao seu modo, confraternisando 

com elle, e recebendo em seio amigo os hospedes de 

todas as nacionalidades. 

Assim, ao lado da bonhomia de coracao se acha a 

exaltacao das ideas, e a perseveranca no trabalho para 

levar ao fim um projecto generoso. 

Silva Jardim, como natural do interior, nao desconhecia 

esses accidentes. Bern outro, por6m, era o seu temperamento. 

Umescriptorcontemporaneo resume em poucas palavras 

o seu physico. 

« Pequenino, nervoso, entre gordo e magro, pes e 

maos delicados, de creanca, cabega redonda, proporcional 

d estatura, olhos de extrema vivacidade, nariz adunco, 

de azas afflantes e abertas, bocca energica, com um geito 

i Ob. cit. pag. 17, 
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de altivo desdem, rpieixo saliente, indicativo de pertinacla 

— quem observavo com attengSo reconhecia immediatamente 

estar em facede um hoqiem nao vulgar, de uma organisagclo 

singular, de linhas fortes, salientando-se do vulgo com um 

bello alto-relevo de forga, energia e resolugiio. » 1 

Com essa infibratura apresenta-se em publico para 

exprimir o sentimento patriotico dos santistas e denunciar 

ao mundo os perigos da sociedade brazileira. 

Era a primeira vez que se achava diante de um tao 

grande auditorio. Referirei as suas impressoes particulares 

e a satisfagao em mencionar os nomes das pessoas que por 

mais de um titulo Ihe attrahiam a especial affeigSo : 

« Quando cheguei d tribuna, e olhei a multidao, senti 

esse inexplicavel acanhamento que sente o homem deante 

da superioridade do povo, que representa a Patria; 6 essa 

invasao insensivel da alma popular na alma do orador, 

que estabelece a sympathia entre este e os ouvintes. Fui 

recebido por uma chuva de applausos, sem nenhum protesto; 

e, emquanto cada um se preparava para ouvir e o silencio 

se fazia, senti-me suavemente aquecer ao calor da animagSo 

popular, sem perder a serenidade necessaria para a sondagem 

continua da impressao que as palavras produziam, e para 

nSo cahir em divagagOes ou perder-me, esquecendo a 

filiagao dos assumptos. » 

0 logar escolhido era o theatro Guarany, que uma 

enorme massa de todos ospartidos, classes, posigoes, fortunas 

e nacionalidades occupava, tornando repleto o espacoso 

salao da platea, camarotes, torrinhas, etc. 

« E eis-me agora s6, deante de todo o publico, timido 

ao principio, e pouco a pouco animando minha voz a 

proporcao que sentia o olhar geral de approvacSo. Estava 

alii na platea o Porchat, que era todo um gesto de applauso; 

Martim, que era todo cuidado; Souto, todo reflexdo; os mocos, 

tantos, queseria difficil agora citar-lhes os nomes; o Carvalho, 

dono de uma loja; o Mesquita, o Wonswit, um preto que 

* V, Magalhaes, Pais de 14 de janho de 1831, 
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f6ra militar, muito intelligente, activo, honesto e sempre 

muito fallador contra as instituigoes; creio que tambem o 

Augusto Bastos; um guarda-livros, que escrevia perfeita- 

mente, e muitos outros. Estava Moniz de Souza^ que uma 

viagem de negocio trouxera a Santos, o antigo collega, 

de merito intellectual ricio vulgar, excellente jornalista, e 

Benedicto Garmo, que de um camarote acompanhava ancioso 

a oragcio, e que no incidente produzido por um homem, que 

se erguera, resmungando qualquer cousa, no que o com- 

batera o publico com signaes de reprovagfio, exigindo minha 

intervengcio conciliadora, me envfara rapidas, mas firmes 

palavras de animagao. Estavam alii chefes conservadores 

e liberaes, que applaudiam silenciosamente, e outros que 

sentiam nao poder protester sinao pelo mesmo silencio. 

Pouco a pouco, o publico se anima, anima o orador, e 

dahi por deante segue-se o discurso, durante duas boras, 

ora riiovimentado pela satyra, ora serenade pela demons- 

tragao, ora exaltado pela apostrophe; segue coberto de 

interrupgoes, de applausos enthusiasticos, de risos estre- 

pitosos, que difficultavam a mesma exposigao. Levados 

pelo contagio, os ditos monarchistas haviam rido a vontade, 

acompanhando o combate e ridiculo as mesmas insti- 

tuigbes que diziam sustentar. 

Os Bragangas e os Orleans haviam sido largamente 

analysados; tinha-se passado em revista o estado de saude 

de Pedro II, o sen reinado, o de seu pai, a dynastia dos Or- 

leans, o conde d'Eu, a evolugao das aspiragoes liberaes do 

Occidente e do Brazil, a individualidade da Princeza regente, 

os perigos do terceiro reinado; e, quando senti o espirito 

popular assaz aquecido, mais por seu proprio enthusiasmo 

que pela minha palavra, terminei, erguendo-me opossivel ao 

assumpto, propondo a mogao de apoio ao acto dos vereadores 

de S. Borja, e de protesto contra o acto do governo imperial. 

Applausos prolongados tinham coberto a mogao. 

A causa estava ganha, e o primeiro meeting republicano 

realizava-se, sem que o throno se animasse a violencia. 



Estava tirada a prova real. Os republicanos podiam 

animar-se a um combate mais active. » 1 

A impressdo geral do discurso foi excellente e grande 

o enthusiasmo. Expedio-se telegrammas para os diversos 

centros mais importantes do Imperio em termos encomi- 

asticos e outros sao recebidos, abundando em applausos a 

realizagao do feito. 

Importante era o papel que neste epoca exercia o joma- 

lismo affei^oado a Republica e o manifestamento decla- 

rado adverso a monarchia. 

Na Capital Federal o Paiz, entregue a direccSo do Quin- 

tino Bocayuva, e a Gazeta Nacional, a cuja frente se achava 

Almeida Pernambuco; em S. Paulo, a Provincia, onde 

escrevia Rangel Pestana, e o Diario Popular de Jos6 

Maria Lisboa, em que o estylete de aco de Americo de 

Campos era mais do que uma penna aparada, era uma 

arma violenta, que vibrava a morte em cada golpe; ambos 

na Capital, sem contar o deuodo da Gazeta de Campinas, 

solidarios na conquista das liberdades patrias. 

No Rio Grande a Federagdo de Porto Alegre, sol) a dire- 

c^do de Julio de Gastilhos; no Para, A Provincia do Para, 

de uma democracia ultrarepublicana, e aquem desses dous 

extremes, o Norte, redigido pelo talento prodigioso e dictado 

pelo caracter immaculado e o bondadoso coragao de Maciel 

Pinheiro, chefe do partido republicano de Pernambuco. 

A principio passara despercebido ao governo o incidente 

do motim; mas, ligando-lhe os jornaes certo vulto, appare- 

ceram nos inedictoriaes do Jornal do Commercio artigos 

assignados pelos pseudonymos offlciaes, procurando desfazer 

o effeito que poderia ter causado na opiniao publica. 

Era a monarchia o regimen da ficgao. Verdadeira 

dictadura em systema, apresentava desvelo pela liberdade, 

1 Meraorias e viagens pags. 40 e 41. 



e arrochando ao tronco o corpo e as algemas os bracos 

do captiveiro, declarava-se abolicionista em honra aos 

principios de humanidade. 

No Geard havia-se realizado nao so a emancipagao 

( 24 de margo de 1885 ), como a encorporacao do proletariado 

restante a sociedade regional. Esse phenomeno dera-se 

por excepcdo e segundo leis que nao puderam ser previstas. 

Mas, nao obstante, esse facto foi decisivo sobre o resto 

da sociedade. 

A secca de 1877-1878 fora o principal factor desse acon- 

tecimento. 

Acossados pela fome, os proprietarios de escravos, 

vendendo-os, fosse por que preco fosse, resolviam o duplo 

problema da vida, eliminando uma bocca de mais e rece- 

bendo uma certa quantia, que prolongava-lhes o martyrio 

do soffrimento pela acquisicao dos meios de sustento. 

Vcrdade e que nem todos os escravos foram vendidos, 

mas os que foram poupados, quasi que se Ihes nao p6de 

dar este nome. 

Em regra geral s6 nao se alienaram os individuos 

que se relacionavam com os senhores pelos Iclqos do sangue 

e parentescos de familia e esse facto, que constituia uma 

excepgSo, assignalava desde entao que o logar desses seria 

no seio da propria familia, mesmo sob a capa do capti- 

veiro, mas inteiramente encorporados a ella e com ella iden- 

tificados na vida social. Assim, desde entao, de facto, 

estava feita a aboligao, sendo o trabalho recente dos 

abolicionistas acolhido fraternalmente, porque ainda sobre 

esses residuos do captiveiro com as segurancas dos lagos 

de amizade, vinha derramar capitaes benevolamente respei- 

tados. 

Por outro lado, foram os escravos nortistas, que mais 

tarde, ao saberem da libertagdo de sua terra natal, deter- 

minaram a fuga, arrastando comsigo os proprios crioulos. 

Esse phenomeno da encorporag&o do escravo ao resto 

da familia deu-se em toda zona assolada pela calamidade 
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cosmica e assim estendeu-se a outras provincias vizi- 

nhas, vindo esse contingente de todas ellas em tempo 

armazenado no sul a engrossar o enorme exodo que nos 

dous ultimos annos que jprecedeu a Lei-Isal)el assoberbou 

a lavoura. 

Quando Silva Jardim erguera o seu protesto, as fa- 

zendas estavam abandonadas, e os ex-senhores a braqos 

com as maiores difficuldades. 

Ao exodo dos negros seguio o dos brancos, dos arruinados 

da monarchia para as paragons indefinidas da republica. 

Eram duas ordens de captivos que se libertaram igual- 

mente de sens senhores. E por que havemos de ter commise- 

ragSo peios primeiros e s6mente desdens pelos ultimos? 

Assim como a escravidao era o lago que prendia-os 

entre si, a conservagao criminosa dessa execranda in- 

stituigao presuppunha o apoio dos escravocratas ao governo 

nefasto que mantinha esse estato quo. 

Dupla era entao a corrente dos embora, entre 

si, fatalmente divergentes. Outra nao era a aspiragao de 

se declararem livres perante a lei de qualquer especie dos 

captiveiros alludidos. 

Assim, a emancipagSo dos ex-senhores, isto6,sua repulsa 

A causa da monarchia, que se mostrava impotente para 

manter a posse dos ex-captivos, precedeu a lei da decla- 

raQSo dos direitos da raga escrava e succedeu hs pri- 

meiras fugas em bando, que a noticia da libertagSo das 

provincias nortistas ia determinando pelas senzalas das 

fazendas. 

Dessa desergao nao se pbde queixar o imperialismo, 

pois ella 6 tao logica como a que em tardas e m6s horas 

havia ella motivado. 

Por esse tempo agitara-se uma outra quest&o em 

S. Paulo, porventura de caracter anti-patriotico, a cto 
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separatist a. Eram coripheus dessa cruzada os represen- 

tantes e adherentes da familia patriarchal dos Andradas. 

0 apparecimento de Sllva Jardim, pertencente a esta 

familia pelos lagos consanguineos, pregando a unidade da 

Patria Brazileira, neutralisou essas vistas antipathicas. 

Silva Jardim como filiado ds doutrinas positivistas era 

partidario enthusiasta do unitarismo em republica. 

Era em nome dessa idda, vendo por outro lado a Patria 

em perigo, que elle se levantara para protester contra esse 

estado de cousas actuaes. 

« E agora, ver-me-heis seriamente preoccupado com a 

idda de que se contmuasse a campanha encetada. Confesso 

que jd me eram penosas as minhas duas horas de ligao 

pela manhd, e que s6 o dever me fazia continuar os meus 

estudos juridicos. Porque eu os fazia, por esse tempo, e 

conscienciosamente, esses estudos, jd por prazer theorico, 

jd pela necessidade de minha profissdo de advogado. O pa- 

triotismo d na mocidade naturalmente impaciente, e eu 

via que em realidade perdia-se urn tempo precioso. » 

Imaginava entdo o sen piano escursional pelo interior 

das provincias, comegando pela de S. Paulo, e tendo em vista 

a regiao encantada das terras roxas do odste. Planeava 

novas conferencias, em que a propaganda politica seria 

auxiliada pela historia e pela philosophia. 

Foi entdo que escreveu a Francisco Glicerio propondo- 

Ihe se fizesse em Campinas reuniao igual a de Santos, 

offerecendo-se a ir com a sua presenca arrostar a sorte 

dos companheiros. Elle havia-o visto dias antes, quando, 

de volta do Rio-Grande do sul e das republicas do Prata, 

elle passara por Santos e haviam trocado um rapido abrago 

de animagao mutua. 

Os modos francos e decisivos de Silva Jardim, orga- 

nisagao refractaria ds conveniencias do momento, apezar 

de sua anterior comparticipagao na politica activa, es- 

tavam em contradicgao com as maneiras fugitivas e cau- 

telosas deste chefe campineiro e os processos a empregar, 
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sabia-o elle, destoavam dos postos em accao at6 aquelle 

periodo agudo da propaganda, differiam completamente 

dos usados nas emboscadas republicanas. 

0 partido republicano de S. Paulo tinlia a mania dos 

congressos e manifestos desde os tempos de sua organisacao. 

Guiou-se este pela declaracSo do Club Radical da Capital, 

apos o manifesto de 3 de dezembro de 1870 c que foi 

seguido pelos de Campinas, Amparo, Itu e Rio-Claro. 

Em 17 de Janeiro de 1872 «assentaram-se as bases de 

organisaQdo do partido para ser dirigido por uma com- 

missSo eleita pelos delegados dos nucleos locaes». 1 

No dia seguinte deitaram circular ao publico, assentando 

na nor ma de proceder, tendo muito em vista conciliar a 

expansap das liberdades, sem a comprometter com aabolicac, 

confiando na indole do pooo para facilitar a solucao mais 

justa deste delicado assumpto. 

No anno seguinte realiza-se o primecro congresso, que 

toma a denominacao de Convencdo de Itu, por ter tido 

logar nesta cidade a 18 de abril de 1873. Em virtude 

das deliberacoes ahi tomadas reune-se em 1° de julho do 

mesmo anno, mas jd entao na capital, a primeira as- 

semblea, em que se. fizeram representar 29 dos mais 

importantes municipios. 

Essa forma de representaQcio era em materia electiva 

muito elementar e mellior Ihe caberia o nomede designagdo. 

Na terceira sessSo do congresso fora eleita a corn- 

missdo permanente, que apresentou o primciro manifesto, 

assignado por todos os membros do congresso. 

Assim, em pouco tempo, de uma simples reunido (17 

de Janeiro de 1871), passaram a uma convencdo (18 de 

abril de 1873 ), e em seguida a uma assemhlta ou con- 

gresso (Julho do mesmo anno), terminaram por uma 

commissdo permanente, encarregada de redigir o mani- 

festo do partido. 

1 H-st. Const, da Republica dos Estados Unidos do Brazil. 
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Em 5 abril de 1874 reuniu-se de novo o congresso 

e approvou o projecto de constituicao, redigido pela com- 

missao permanente para servir de base a organisacao de 

S. Paulo, como Estado Federal dos Estados Unidos do 

Brazil e autorizou mais a creacao de um jornal, orgao 

do partido. 1 

A 4 de Janeiro de 1875 appareceu a Provincia de S. Paulo, 

que sob a direcgao de R. Pestana e A. de Campos, fez carreira 

atravez de todo o obstrucionismo imperialista e prestou 

relevantes servigos a propaganda, valendo por todas essas 

reunioes, convencoes, assembleas e congressos anteriores. 

Em 1876 apresentou-se o primeiro candidato a 

assemblea legislativa, tendo logar por essa occasiao o pri- 

meiro accordo com um dos partidos monarchicos. 

0 imperador andara por S. Paulo ( 1875) e notara a 

agitagao dos espiritos, que acompanhou nos annos seguintes 

(1876 e 1877), em cujo biennio elegeram os republicanos tres 

candidatos provinciaes. 

Assim, julgou produzir a debandada nos arraiaes re- 

publicanos, chamando em 5 de Janeiro de 1878 os liberaes 

ao poder, tirando daquelles arraiaes um illustre signatario 

do celebre manifesto. 

Effectivamente esse alvitre imperial levou o desanimo 

a muitos, e o facto e que nas eleicoes seguintes nada 

conseguiram, ainda nos municipios que haviam eleito 

aquelles tres candidatos. 

So a Provincia de S. ficou de pe e na 

Em 1881 apresentaram novos candidatos e ainda desta 

vez ladearam aquestao da abolicao e bem assim em 1883, em 

que adheriram ao programma anterior, dando em resultado 

a eleicao dos Srs. Drs. Prudente de Moraes e Campos Salles. 

Ja vimos de que modo Silva Jardim enfrentava esses 

problemas, segundo as normas do Positivismo, e iguaR 

mente chamomse a attencao para o odio dos democratas. 

1 Esses dadosforam extrahidosdo Sr. F. Freirei. e A. Braziliense. Hist. Const, e 
Prog, dos partidos. 
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Embora divorciado com as principaes doutrinas que 

em boa mente elle pregara, nSo se julgava que fosse menos 

suspeito. 

Nao querendo agir por conta proprta f(jra do munlcipi'o 

de sua sede^ mas sentindo necessidade de levar por diante 

a acc&o de sua efficaz palavra, dirige-se naquelles termos 

ao Sr. F. Glicerio, um dos coripheus da democracia fede- 

ralista e chefe prestigiado da localidade. Antes nao o fizera, 

porque teve occasiao de mostrar-se tal qual era e poder 

a vir a tornar-se perigoso para o futuro, como effectiva- 

mente o fez, abrindo a dissidencia no seio do partido, 

e oppondo d inercia commoda dos evolucionistas a acgao 

temeraria dos revolucionarios. 

Realizara-se desFarte o motim de Campinas, orga- 

nisado a esforqos do mesmo Sr. Glicerio. 

« Viera de Santos na ante-vespera, um tanto fatigado 

e havia-me repousado em S. Paulo, baluarte monarchico, 

como eram entao todas as capitaes brazileiras. No trem 

pensara no men discurso, que nao passaria de uma 

adaptagao do ja proferido com alguns topicos a mais de 

indignacdo que os ataques dos adversarios autorisavam... 

A mostarda comegava a subir-me ao nariz. 1 » 

Estava nas intengOes de Silva Jardim cercar aquelle 

haluarte por Santos e Campinas e tomal-o de assalto n'um 

momento dado. 

Entretanto dizia elle « uma agitagao intima apode- 

rara-se de mim ; o receio do insuccesso politico, quasi at6 

o receio do insuccesso oratorio. Comegava a sentir o peso da 

responsabilidade que ia attrahindo sobre os meus fracos 

hombros. 

Uma ordem do governo podia paralysar os nossos 

esforgos. 

i Memorias e Viagens pag. 53. 
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Consegui acalmar essa agitacSo fugitiva, mas que ficara 

funda; entretanto, eu bemdigo esse anceio patriotico; 

possa eu mower amando sempre minim Patria a ponto 

de soffrer jielo resultado dos menores dias de sua vida, 

a ponto de ter a dor de suas dores e gosto de suas 

alegrias. 1 

Por que essas exclamagoes ao recordar esse simples 

episodio de sua vida de propagandista ? 

Nao fdra Campinas a unica cidade por elle percorrida. 

Seguramente a sua imagem, despertada por outros signaes, 

acordavam-lbe pensamentos acahrunhadores e geravam 

ideas sinistras, que o acaso se encarregava de tornar 

verdadeiras. 

Morrendo por amor desta Patria, elle, porque para 

melhor servil-a exilou-se voluntariamente, sentiu essa dtir 

aguda que era a reproduccao das grandes dores por que, 

por esse tempo, ella passava. 

Para aqui transcrevemos as suas impressoes pessoaes: 

« E foi, ntio obstante o calor de fevereiro, que abrazava, 

dentro daquelle theatro de S. Carlos, alias bem soffrivel 

no que toca a commodidade e a arte. Podia ser calculado 

em 2.000 o numero de ouvintes; nao ficava, pois, inferior 

ao da reuniao santista. Toda Campinas Id estava, e, si 

me assistira o elemento liberto, aqui me applaudiam os 

operarios. Estava tambem presente o chefe de policia, 

compadre do conde d'Eu. 

0 Glicerio acclama presidente da reunido o Dr. Antenor 

Guimaraes, digno medico republicano, que me dd a palavra. 

A oracao segue mais completa, mais tribunicia e emocionada 

que a de Santos, e o auditorio acompanha com applauso as 

mais ardentes explosoes de indignacao, como aquella em 

que peco para o principe extrangeiro e expatriado a pena 

ultima, si elle resistisse ao movimento libertador no dia 

de sua retirada. E' verdade que um silencio glacial, 

1 Ob, cit,, pags, 59 e 60, 0 gripho & meu. 

% 
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verdadeiro medo da coresponsabilidade de uma tal ousadia, 

passou claro um segundo sobre todas as cabegas...; 

momento difficile em que o minimo protesto individual 

podia levantar uma celeuma funesta e terrivel...; mas, 

aiem dos recursos oratorios anteriores, eu tinha podido 

levantar ainda mais a revolta contra o terceiro reinado, 

pela revelagao dos projectos guerreiros do futuro imperador 

em relacao a Republica Argentina (Vide meus Discursos, 

Opusculos e Manifestos, actualmente no prelo, em volumes, 

vol. 1°, notas ao segundo discurso). » 1 

Os maiores appausos cobriram essa oracao, tendo sido 

por fim proposta a mocao contra o 3° reinado, habilmente 

redigida e acceita pela assemblea popular, entre palmas 

prolongadas. 

A noticia dessa campanha sympathica e homogenea foi 

se espalhando por todo o paizenovos oradores appareceram a 

contento da populagao, mas nenhum delles estava destinado a 

fazer o ruido que Silva Jardimlevantou em tornodo seunome. 

Elle aproveitava com rara habilidade as forcas impulsivas 

da imprensa e dos telegraphos, captivando-lhes a bene- 

volencia e redigindo por si ou inspirando as communicacoes 

relativas a seu modo de propaganda. 

Onde chegava a todos procurava e estava sempre 

apparelhado para o reclame, pois bem sabia o effeito que 

a magia da popularidade produz nas correntes de opinioes. 

Si por um lado lisongeava a vaidade, por outro via 

surgir a autoridade de que precisava para impor-se em 

nome da Republica. 

Isso nao impedia de despertar serios enthusiasmos e 

ter em seu favor o julgamento desapaixonado dos con- 

temporaneos. 

« A' proporcao que a abolicao ganhoil terreno, diz o 

Sr. Dr. Felisbello Freire, pelos esforcos dos proprios repu- 

i Meraorias e viagens, pag. 62. 
EstaedigaLo frustrou-se, sen causa justificada ; ao que me constaj era della encarre- 

gado o Sr. Serailm Jose Alves. 
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blicanos, a propaganda tendia a accentuar-se ea generalisar- 

se? chegando a phase aguda de que faildmos, em 1888. 

Si a abolicao vinha langar na vida economica do 

paiz os elementos revolucionarios, as questoes militares ja 

tinham alterado profimdamente as relacoes da autoridade 

para com a forca. Deste concurso de factos originados em 

pontos tao differentes, resultava o ehfraquecimento das 

instituicoes e a generalisaqao democratica. 

c< Sem o apoio de forcas tao conservadoras, sem o sus- 

tentaculo da classe agricola^ das classes armadas, a instituicao 

monarcbica ficaria em uma sitnagao accentuadamente 

instavel. Eram estas as suascondicoes em 1888. Ja profundos 

resentimentos distanciavam o exercito da autoridade e a 

lavoura do throno. No seio social, desfalcados estes con- 

tingentes, o que ficava como apoio das instituigoes? As 

classes liberaes entregues a luta pela vida, indifferentes a 

sorte dellas, tinham em seu seio o germen da desaffeigao 

e do retrahimento, pelas difficuldades em que se debatiam 

em face do programme centralisador da politica, que levou 

o Estado a absorver o individuo. 

« Assim tambem nas classes intellectuaes, as instituigoes 

nao langaram suas raizes, porque ja se achavam em um 

adiantado processo de emdncipagao' pela divulgagao das 

sciencias naturaes. Com a cultu-a veio a descrenga e 

fortaleceram-se as teiidencias de rebeldia e de revolta. 

No proprio clero, que a historia registra como alliado 

secular do throno, sangrava ainda bem fundo o golpe 

desfechado pelo principe na questao dos bispos. Ficavam 

por conseguinte na massa popular como o leito das 

instituigoes o funccionalismo publico e os politicos. Com- 

prehende-se facilmente em que- situacao instavel chegam 

as instituigoes de um paiz, quando da massa popular, 

que e o terreno onde ellas proliferam-se, desenvolvem-se 

e criam raizes, desfalca-se o contingente de uma notavel 

maioria. Era esta a situagao em que seachava a instituigao 

monarchica em 1888. As causes de transformagao, os 

s. j.- a 
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elementos reyoliicionarios, os factores do prqcesso historico, 

jci Yl|ham de longa elaboracao con tra el las. Entao a 

propaganda assumio um periodo lebril, destacando-se o 

vulto proeminente de Silva Jardim. Elle representa a maior 

forca mental do movimento, a par de nm jornal, que de 

alguns annos se tinha constituldo como uma sentinella 

avancada — 0 Paia. 

« Passemos ao detalhe dos factos: 

« Silva Jardim e a organisacao moral mais integrada, 

a dedicaeao mais sincera, o ardor mais pronunciado pela 

vfctoria da idea que de todo o dominoiq a audacia mais 

requintada em affrontar as iras do preconceito, e o espirito 

mais affeito a propaganda, de todos quantos nella tomaram 

parte em sua segunda phase. Espirito rebelde, intransigente, 

autoritario e insubordinado, poz a causa da republica toda 

sua actividade, todo o sen concurso. Pouco affeito as 

difficuldades da organisacao, para que nao se sentia com 

as condicoes precisas, era entretanto um homem feito e 

talhado para a propaganda. Podemos mesmo dizer — 

della e a figura mais proeminente. 

« 0 Dr. Silva Jardim, dizia RangelPestana, comprehendeu 

hem a disposicao dos espiritos no movimento republicano 

e tomou a rota que Hie pareceu melhor, convidando a 

acompanhal-o os que revelam a coragem de affrontar os 

perigos. 

c< A dictadura do Dr. Silva Jardim e, portanto, producto 

natural do meio d'onde ella brotou. Fomos todos nos 

que a levantdmos. 

« Elle e o unico homem que ate hoje nos apresentou 

o movimento revolucionario, porque so elle tern sabido 

caracterisar os sentimentos nacionaes, dando-lhes pela sua 

energia, pelos sens trahaliios, pela sua accao intelligente 

e bem deflnida, a representacao na luta coma monarchia. 

Reconhecer isto ^ ter a franqueza de proclamar a verdade. 

« E' possivel que elle seenfraqueca por haver commettido 

o erro de exceder-se no sen rigor de concentrar a direccao, 
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impoudo um ianto violentamente a saa autoridade e 

deixando claramente posta a sua dictadura. 

« 0 enthusiasmo e afedo mocotalvez tenham inutilisado 

em parte o grande trabalho de prepares para o ataque 

as velhas instituicoes, sem garantia da organisacao da 

Republica. 

c< E' fora de duvida, porem, que s6 elle hoje reime 

as condicoes de chefe do movimento revoliicionario, ainda 

que o nao seja do partido republicano. 

c< Atras delle deviam estar os homens da organisacao, 

os espiritos directores, capazes de medir friamente o effeito 

de sua ousadia de agitador e de assegurar a victoria em 

um momento dado e de assentar em bases fortes o 

edificio da Republica. 

« Mas... parece-me que elle e a iinica vontade que 

vence tudo, que procura meios de accao por toda parte, 

e que reune em redor de sua individualdade sympathias, 

enthusiasmo, admiracao e condanca, esse conjuncto de 

factos que annunciam a elevacao politica do um homem 

a chefia de uma revolucao. 

c< Podeis eleger commissoes, tentar reunir homens que 

se illudam de boa fe, que esterilisam esforcos communs por 

cortezia, que se annuham pelas reciprocas provas de uma 

desnecessaria cordialidade, que se fiscalisam olhando-se de 

soslaio por um falso respeito a popularidade ; tudo isso 

complicara as funccoes partidarias e apresentara a agitacao 

revolucionaria. E da e a minha conviccao. 

« 0 Dr. Silva Jardim contlnuara a ser o homem da 

revolucao onde quer que elle appareca. » 1 

De facto era assim. 

0 movimento republicano, que lavrara em todas as 

provincias no anno da abolicpo, ja reclamava duas especies 

de collaboracao mental: daquelles que se deviam constituir 

seus organisadores e dos que fossem no meio social 

plantar a nova idea. 

s 
1 F. Pi^angel Pestana— Memoria Politica ao Congresso Republicano Paulista, pag. 15. - 
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Daquelles, coja acgao se restringia (x direcgao intel- 

ligente do movimento, entregando-o a accao das leis 

evolutivas, sem quererem precipital-o nas aventaras de um 

golpe de audacia e daquelles que no ardor da luta 

appellavam para os meios radicaes^ atd mesmo para a 

revolucao, convictos de que so elles correspondiam a 

contingencia das instltuicoes monarchicas e as especulacnes 

com que ja se preparava o advento do terceiro reinado. 

Antes, porem, de estudarmos essa dupla corrente de 

opinioes, que ja se operava no seio do partldo republicano, 

precisamos ver as causas e os factos que a motivaram. 

Si antes da aboligSo; a propaganda republicana, ainda 

que tivesse assumido o caracter de uma sensivel activi- 

dade, obedecia, entretanto, d influencia do desenvolvimento 

natural da idea democratica, depois da promulgacao da 

lei que operou no paiz uma radical transformacao, ella 

precipitou-se, principalmente pela intervencao de Silva 

Jardim. Basta dizer que ate 13 de maio se tinham organisado 

uns 60 clubs republicanos e desta data ate dezembro 

de 1888 organisaram-se 80. 

Sua entrada na propaganda liga-se a consulta dos verea- 

dores de S. Borja ds outras camaras em Janeiro de 1888, 

para que se consultasse o paiz sobre a opportunidade 

desde logo da destituicao da monarchia pela morte de 

D. Pedro, visto comb o herdeiro do throno era uma princeza 

fanatica, casada com um principe estrangeiro. Este brado 

de revolta, que foi acompanhado pelas camaras do Rio 

Grande do Sul eS. Paulo, desperta as iras do governo, que 

procura castigar os vereadores de S. Borja, dando logar 

a uma notavel polemica da imprensa sobre a legalidade 

da consulta. Entao Silva Jardim annuncia sen primeiro 

meetincj e sua primeira conferencia em Santos, em 28 de 

jaribifo de 1883 — d Patria cm perigo, por convite do 

iWMl republicano Francisco Lobo. 1 

1 VecL pagina 149 desta obra. ( N. do A. ) 
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Ahi abre elle sua campanha de propagandista, devotando 

entcio toda sua actividade a victoria da idea, no intuito 

de general isal-a pelas camadas populares. Dahi segue 

a percorrer cidades e villas de S. Paulo, Rio de Janeiro e 

Minas, attrahindo as multidoes, que o ouviam, prezas pela 

eloquencia, energia e conviccoes de sua palavra. 

Ouviram-n'o as populacoes do Rio Claro, Limeira, 

S. Carlos do Pinhal, Campinas, Jacarehy, Pindamonhangaba, 

Taubate, Guaratingueta, Lorena, Rezende, Barra Mansa, 

Pirahy, Vassouras, Valenca, Parahyba, Juiz de F6ra, Pe- 

tropolis, Friburgo, Cantagallo, S. Fidelis, Campos, Macahe, 

Barra de S. Joao, Capivary, Rio Bonito, Itaborahy e Nictheroy, 

em uma excursao de 30 dias. 

Por onde passou deixou o germen revolucionario. 

A agitacao crescia e os clubs se organisavam em 

toda a parte. 

A nota vibrada pela palavra de Silva Jardfm jd echoava 

no norte, onde a imprensa republicana feria polemica com 

os orgaos dos partidos constituidos. Na capital do Imperio 

os esforcos de Saldanha Marinbo, Quintino Bocayuva, 

Aristides Lobo, Esteves Junior, Silva Netto, Rodolpho de 

Abreu, Henrique Deslander, Julio Diniz, Annibal Falcao, 

Sa Valle, Polycarpo, Almeida Pernambuco, Julio do Carmo, 

Mathias Garvalho, Jeronymo Simoes, Valentim Magalhaes, 

Cyro de Azevedo e Barata Ribeiro mantinham a mesma 

effervescencia que grassava no interior. As instituicoes 

monarchicas e sens servidores acordavam do somno que 

Hies tinha trazido a victoria abolicionista e resolveram dar 

a primeira prova de resistencia. Ella nao veio em comeco 

por meio da suspensao de garantias dos direitos con- 

stituicionaes, como a liberdade da palavra e da imprensa, 

e sim por meio de uma sociedade composta de homens 

de cor, organlsada para garantir as instituicoes em nome 

do sentimento de gratidao da raca negra pela abolicao. 
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Era a Guarda Negra o orgao pelo qual o tlirono 

preparou-se para resistir contra as conquistas da propa- 

ganda republicana. Nascida na capital do Imperio, genera- 

lisou-se por todas as provlncias, obedecendo em toda a 

parte aos mesmos principios que a tinham organisado na 

capital do paiz, votando o mesmo odio aos republicanos e 

promovendo as mesmas desordens nos auditorios que ouviam 

a palavra convicta dos propagandistas. A sua primeira 

facanha foi na conferencia que Silva Jardim fez a 30 de 

dezembro de 1888 no salao da Sociedade Franceza de Gymnas- 

tica, a Travessa da Barreira. 1 

Em muitas dessas localidades deram-se episodios de 

maior monta, que attestavam um piano comldnado parafazer 

esbarrar a corrente da propaganda, ainda nos rochedos 

tenebrosos da morte e do assassinato. 

A 2 de julho de 1888 estava em Santos, quando recebeu 

um telegramma do Rio Glaro, em que era convidado para 

ir ate aquelja cidade fazer uma conferencia. 

Havia posto sen negocio em ordem, regulando as contas 

com sen cunhado e socio na advogacia. Este encarregara-se 

de certo negocio, em que recebeu, por conta de maior 

quantia, 1:000$000. 

Embora as condicoes do a juste fossem outras, tomou 

de 5008 u deu-os a Silva Jardim, levando a conta de sen 

concurso. 

p]sse ja estava superexcitado, e ao receber aquelle cobre 

so se lembrava da Patria. 

— Com este dinheiro, vou derrubar a monarchia I 

exclamou. 

E foi. 

Havia-se tracado o seguinte piano, que mais ou menos 

executera : 

1 Historia Constitucional da Republica dos F.stados Unidoa do Brazil, pags. 120 
a 131 i 
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A 4 de julho Rio Claro, a 5 Limeira, a 6 S. Carlos 

do Pinhal, a 7 Campinas e a 8 S. Paulo. 

No Rio Glaro fora recebido pelo distlncto ceareuse 

Lucas do Prado, presidente do Club local, o mesmo que 

Ihe telegrapMra para Santos. 

« Ninguem me convidou para esta empreza (campanha 

de propaganda) e you por muita gente em difficuldade : 

nao importa, dizSilva Jardim, farei as couferencias por minha 

conta e risco; e si alguem nellas soffrer, estarei a sen 

lado: tambem eu tenho mulher e filhos. 

0 que e preciso e consolidar a aholicdo, desviando a 

indignacdo contra a princes a e contra o throno e de 

umprojecto de indemnisagdopara a aspiragdo a Republica : 

e isto que e preciso proclamar e instituir. ( Memorias e 

viagens, pagiuas 99 e 100. ) 

Feita a conferencia em Rio Glaro, seguiu para Limeira 

e dahi para S. Carlos, onde encontra sen velho companheiro 

de lides academicas, o Dr. Egas de Andrade. 

A colonia italiana secunda os sens esforcos e as cousas 

se passam no maior enthusiasmo do mundo. 

Desde o anno anterior instituira-se em Campinas, no 

salao do Rink, uma serie de couferencias, a frente das quaes 

se achava o moco academico Herculano de Freitas, ja 

entao muito chegado ao Sr. Francisco Glicerio, chefe 

politico daquelle districto. 

Ahi se exbibiram, alem dos tradores indigenas, os 

Srs. Saldanha Marinho, Ubaldino do Amaral, Jose do 

Patrocinio, Gyro de Azevedo, e outros. 

Gabia ao passar por alii ao instituidor dessas couferencias 

a honra do dia, a qual declinou em favor de Silva Jardim 

e onde este enfrentara a sen modo a desorganisacao militar, 

que sob a forma de dictadura disfarcada governava entao, 

motivando protestos do representante do exercito, que alii 

se achava para agarrar pretos fugidos. 

A 8, estava de volta em S. Paulo, onde conferenciou 

com R* Pestana e outros coreligionarios, dando conta dos 
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successos obtidos. 0 animo daquelle se havia ja mellior 

conformado com este modo de fazer propaganda. 

Assim e que no congresso pauiista se expressara 

pela f6rma que vimos a respeito de Silva Jardim, que 

considerara o homem da revolucao, onde quer que appareca. 

Neste mesmo congresso concluiu Silva Jardim seu 

notavel discurso por estas palavras: 

« 0 momento 6 o mais opportuno para a instituicao da 

republica no Brazil, 6 o maisadequado para a sua instituicao 

sem grande abalo social ; a nacao inteira esta mesmo a 

espera de um novo estado de cousas, sente-se nas vesperas 

de uma reorganisagao. 0 partido dito conservador invade 

o terreno das reformas liberaes, o partido liberal arvora 

a bandeira da federacao, que bandeira arvoraremos n6s? 

Certo que a da republica immediata, e pois a da re- 

volugao. 

Estejamos, senhores, a altura do momento bistorico, 

sejamos politicos habeis, fagamos a revolugao para fazer 

a republica, para fazer a ordem e o progresso da Patria. 

0 perigo, em que ella se acha, de perder o regimen de 

liberdade e de trabalho, pela oppressao clerical e pela 

guerra, deve animar o nosso patriotismo para a luta 

victoriosa ou para o martyrio. 

0 periodo final, que era um compromisso, fez-me 

lembrar a viagem do dia seguinte.' 

Quanto a mim, senhores, para juntar a palavra a 

resolugao, vos direi que estou ao vosso dispor, quer para 

morrer no combate, balbuciando as esperangas de futuro, 

quer para no dia do triumpho entoar as acclamagoes da 

victoria. » 

0 Dr. Ptangel Pestana, que abundara em semelhantes 

ideas, era de opiniao que fosse e proseguisse a campanha 

encetada; elle mesmo, mais tarde, reservara-se o direito de 

fazer um reconhecimento e organisar o partido para satis- 

fazer os convites que tinha recebido. 1 

1 Memorias e Viagens, pag, 110. 
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Assim, pois, tirada a prova da propaganda regional, 

o mais eminente orgao do partido republicano de S. Paulo 

nao duvidaria em homologar o trabalho do illustre com- 

ferente, mas os restantes conservaram-se no ponto de vista 

evolucionista, achando que a revolugao era um perigo. 

Foram estes os que mais .se locupletaram do acto 

revolucionario que eliminou a monarchia. 

Tencionava Silva Jardim a 9 de julho estar em Jacarehy, 

10, em Taubate, 11 Pindamonhagaba, 12 Guaratingueta, 13 

Lorena e entrar a 14 ( Festa da Bastilha ) na sua provincia 

natal, em Rezende. 

Este percurso foi apenas alterado em pontos in- 

significantes. 

Em Guaratingueta, Oiiveira Braga, nao obstante ser 

de politica adversa, viera prestigiar a sua chegada com a 

sympathia de que era alvo. 

Os telegrammas vao em todas as direccoes inflammando 

os peitos, e o orador, apezar de sens raodos pacatos, appa- 

rece aos olhos do governo como um homem perigoso. 

« Um homem perigoso! mechamavam muitos, sorrindo. 

Mais tarde a rwalidade fez com que algums quizessem 

fazer ever isso a serio, mas n'outro sentido. » 1 

E' escusado dizer que entre estes alguns nao figura o 

illustre jornalista, cujos conceitos apontei. 

Ahi, em Guaratingueta, falla-se pela primeira vez em 

perturbacao da ordem publica por um grupo hostil aos 

republicanos. Mas o torn conciliador que Silva Jardim dera ao 

sen discurso, provocando applausos a direita e a esquerda, 

sitiando o tal grupo, impediu-o de fazer qualquer motim. 

Gomprehende-se que tantas conferencias sobre um mesmo 

tliema nao podiam differenciar muito umas das outras. 

c< Em geral, diz Silva Jardim, ellas eram todas mais 

on menos identicas, pois que os auditorios eram differentes, 

o assumpto o mesmo, e nao havia razao para que nao 

i Memorias e Viagens, pag. 120. 0 gripho 6 men. 
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repetisse os argumentos que ha via m produzido impressao; 

soffriam, porem, a adaptacao aos logares e as circum- 

stancias, sendo a fOrma sempre improvisada. Nuiicaesquecia 

as recordacoes locaes, e as refer encias que ma is pudessem 

agradar, inclusive as grandezas da povoacao. Um rio, um 

edificio notavel, serviam-me ds vezes de base para uma 

imagem. Em regra, porem, eu mostrava as forcas e as 

tradicoes do nosso partido, demonstrava o atraso e a 

iuutilidade da forma monarchica, desenvolvia as vantagens 

do regimen republicano, analysava a Gonstituicao Politica, 

mostrando como o Poder Moderador absorvia todos os 

outros^ descrevia o estado do paiz, em linhas geraes, mas 

precisas^ a politica da casa de Braganca, os perigos do 

terceiro reinado, o estado de saude do Imperador^ incapaz 

de governar, a inaptidao da Princeza Regente, as pessimas 

qualidades de sen marido; citava os testemunhos dos esta- 

distas brazileiros contra o throno; emdm^ demonstrava a 

incompatibilidade do regimen monarchico com o sentimento 

do paiz, americano, e pois fadado para a republica. 

Nao descia^ porem, a detalhes quanto a organisacao 

desta : era questao para mais tarde. Pedia^ porem, a 

descentralisacao, a separacao da Igreja e do Estado, etc. 

Essas conferencias eram resumidas pelos jornaes; e a que 

flz no Rio de Janeiro, A Rcpuhlica no Brazil, e, por assim 

dizer, a summa de tudo quanto nellas disse. » 1 

Pode-se juntar a tudo isso uma forte dose de positivismo 

ou ao menos uma pura intencao de applicar ao nosso 

caso as ideas de Augusto Comte. 

Interpellado sobre este ponto, elle refere ao sen ex- 

confrade e discipulo, o Sr. J. F. de Paula Costa, que 

reserva-se o direito de applicar a doutrina a situagao actual 

do paiz, realizando-a quanto pode pessoalmente. Nao tern 

preoccupagoes philosophicas nem religiosas, acceita, todavia, 

a obra do mestre. 

* Memorial « viagens, pags. 121 e 1224 
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Segue, pois, a mesma linha anterior, com uma ligeira 

attenuacao. E' preciso ser mats tolerante, 1 

Neste ponto elle nada tem de commum com a direccao 

do Apostolado Positivista do Brazil. 

Debalde se busca na obra do Sr. Teixeira Mendes, 

1° volume, uma referenda ao que em gerai passa por 

ser um dos factores da Republica ao lado de Benjamin 

Constant e do marechal Deodoro e outros. 

A intolerancia, porem, chega ao ponto, por motivos 

bem faceis de prever, de, em uma Not a de Annibal Falcao 

sobre a proclamacao da republica, inserta nas Pecas Justi- 

ficativas do Esbor.o de uma apreciaQcto sintetica da vida e 

obra do Fundador da Republica Brazileira c(dever prevenir 

ao leitor que esse demagogo foi apenas um dos orgaos 

mais condemnaveis de uma agitacao demolidora, totalmente 

desnecessariaaoadvento da republica no Brazil)), (Benjamin 

Constant, 2° volume, pag. 226. Nota!) 

Silva Jardim pertencera ao Gentro Positivista do Rio 

de Janeiro, como membro do filial de S. Paulo e desligou-se, 

como se disse, por uma questao que elle se apressou em 

tornar publica em uma circular, sob o titulo Explicagoes 

necessarias, datada de 25 de Moyses de 100 (25 de Janeiro 

de 1888), poucos dias antes de encetar a campanha de um 

propagandista. 

A este respeito refere o Sr. Valentim Magalhaes: 

c< Com o estudo e a pratica das doutrinas positivistas 

ganhou immenso o espirito de Silva Jardim em vigor e 

methodo de trabalho, lucidez de analyse, calma de in- 

vestigacao, logica de raciocinio e firmeza de convencimento, 

alem de que ellas sO concorreram para nelle profundamente 

se radicarem e solidificarem as suas ideas politicas e sociaes. 

* Obra citada, pag. jl23. Ogripho ^ men. 
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Subjugado ao codigo de Lippe da igreja de que o 

Sr. Miguel Lemos 6 cardeal, acarneirado a esse regimen 

monastico de cilicios moraes e de jejuns intellectuaes, Silva 

Jardim teria sido um grande sabio, talvez mesmo um 

santo; mas nao prestaria nunca ao sen paiz os enormes 

servicos de que Ihe 6 elle dcvedor confesso. 

Uma vez emancipado daquella tutoria feroz, elle, sem 

renegar suas id6as, sem maldizer sens chefes e companheiros, 

sem deixar de ser um discipulo de Gomte, entrou a ser 

aquillo de que ma is precisava a Patria — um semeador 

de ideas, um agitador de opinioes, um elemento poderoso 

da dynamica politico-social. 

Gomprehendeu que a propaganda jd naoera para ser 

feita no recolhimento do gabinete, em conferencias doutrina- 

rias a que so os iniciados assistem, entre as quatro paredes 

de um Centra, ouem folhetinhosseccos, dogmaticos, redigidos 

em linguagem cathedrat ica e orthographia hilariante — especie 

de frasquinhos de « extracto de carne »... mental, muito 

alimenticios sem duvida, mas muito menos appeteciveis 

do que um bello roast-beef macio e sangrento. 

Gomprehendeu que era preciso proselytar entre as classes 

medias e inferiores; que nas superiores a propaganda era 

ociosa, porque nao era a falta de conviccao que as estagnava, 

mais sim o interesse, e que para aquella arriscada e patriotica 

empreza so de duas cousas se havia mister — conviccao e 

coragem. » 

0 Sr. Teixeira Mendes diz na sua : « Ndo a dever 

mais arduo do que ode julgar os omens ! Tao arduo e ele, 

que o Mestre sublime, o fundador dessa Relijiao de cuja 

vitoria final Benjamim Constant estava tao certo como da in- 

concussibilidade das concepcoes jeometricas, Augusto Gomte, 

proclamou constituir tal dever a mais dificil das funcoes 

sacerdotaes. 

« Os nossos atos dependen de nossas cualidades in- 

trinsecas, da educacao que recebemos, das vantajens que 

encontramos no Mundo, das circunstancias sociaes en que 
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nos dezenvolvemos, da oportunidade, que se nos depara, de 

manifestar-nos no corner da vlda  Gontenplai a mais 

obscura das ezistencias; pensai en todos esses coeficentes; 

e quantas vezes nao ficareis perplexo interrogando-vos 

sobre o valor real dos omens! 

« Dizei-nos o qne nao seriao tantos e tantos que alii 

vemos, arrastando uma vida ingloria, si porventnra nos 

fosse dado proporcionar-lhes os ensejos qne tiverao a feli- 

cidade de encontrar aqneles que constituen o objeto do 

nosso justo reconhecimento... 

« Pois ben ! desses elementos, a un que sobrepuja 

a todos : e a morte ; porque so ela ten a irrevocabilidade 

da Fatalidade, como o proclama nma das mais profundas 

sentencas de Glotilde de Vaux, a ecelsa Inspiradora da 

Relijiao da Umanidade. S6 a morte nos permite formar un 

juizo defimtlvo sobre cada ezistencia umana ; mas tanben 

quantas vezes uma morte prematura nao determina que as 

grandes cualidades de uma alma passen despercebidas! » 

( Benjamim Constant. 1° vol. Biographia, pags. 487 e 468. ) 

E foi inspirado em tao justos conceitos que o vice- 

presidente do Apostolado Positivista do Brazil julgoiq depois 

de wna morte prematura, o sen ex-confrade Antonio da 

Silva Jardim. 

0 Sr. Teixeira Mendes, apezar de todo zelo social de que 

esta possuido e toda irrevocabilidade fatal de sen julgamento, 

perdeu uma boa occasiao^ perante os seus contemporaneos, 

de se conservar calado e mostrar-se mais tolerante! 

Ah! o 6dlo relijioso ///... 

0 sentimento que impulsionou tal pensamento justifica 

plenamente a anterior apreciacao do Sr. V. Magalhaes 

sobre o Sr. Miguel Lemos e sua igreja, comparando mal^ 

jd se ve. 

Na tarde de 14 de julho saudava elle a provincia natal 

ao atravessar a diviSa que separa o Rio de Janeiro de 



174 

S. Paulo. A primeira parte do programma estava cum- 

prida escrupulosamente. A segunda capitulava desta sorte : 

a 15 em Barm Mausa, a 16 na Barm do Pirahy, a 17 

em Vassouras, a 18 Valenea, a 19 Parahyba do Sul, a 20 

Juiz de fora ( Minas ), a 21 Petropolis e a 22 Rio de Janeiro, 

onde pretendia descausar urn pouco e seguir pelo norte 

desta provincia. 

Na Barm do Pirahy, em Vassouras, como em Valeuca 

e Parahyba do Sul, deram-se conflictos e perturbacoes, que 

bem revelavam a iutencao de impedir pelos meios violentos 

a accao da propaganda. 

Silva Jardimbem o comprehendeu e revestiu-se da maior 

calma para affrontar os perigos. 

Fora coadjuvado nessas localidades pelos Srs. coro- 

nel Lindolpho, commendador Benjamin de Salles Pinheiro, 

Drs. Joao Barcellos, Torquarto Villares e major Teixeira 

Leite, Dr. Sebastiao de Lacerda, barao de Palmeiras, Mar- 

tinho Campos Filho e muitos outros coreligionarios. 

Em Valenca, douslibertos mal intencionados obstaram-lhe 

a passagem ao sahir do theatro, reclamando a intervencao 

do commendador Pinheiro. 

%— Que e isto, rapazes? Dao liceuca... 

E passaram adiante. Na Parahyba passaram da ameaca 

ao ataque. Fallava Silva Jardim em urn salao deum sobrado, 

quando foi interrompido darua; nao deu importancia a essas 

interrupcoes,, continuou; atiraram a primeira pedra, que 

bateu contra a vidraga da janella que the ficava ascostos; 

abriu essa e a outra mais, entre as quaes estava collocada 

a tribuna, e o sen vulto destacou-se erecto e ameacador 

aos olhos dos sitiantes, que o viam por detms, proseguindo 

desassombmdo na predica republicana. 

Recrudesceu o ataque; a casa foi horrivelmente apedrejada, 

e o conferente obrigado a ir terminar o discurso na 

residencia do Dr. Macarlo Figueira de Mello, que dizia, 

referindo-se aos coreligionarios conservadores: 

—• Canalhas! miseraveis.,. 
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Estava triumphante no poder o gabinete 9 de marco, 

e ja passava pela mente do Sr. Joao Alfredo a cjaarda 

negra, primogenita filha de sua dedicaeao ao throno 

imperial. 

Assoalha va-se entreos libertos do interior que a republica 

vinha reescravisal-os e que Silva Jardim era pago pelos 

fazendeiros para derrubar a princeza e quejandos. 

Era, pois, a monarchia quem excitava a revolucao. 

« Quanto a minha pessoa, escrevia elle ao Dr. Pessanha, 

a luta comeca a tornar-se sombria, mais proxima do 

apostolado possivel do martyrio, que do triumpho politico; 

mas isso nao me preoccupa. Que fazer? Toda a existencia 

e cercada de inn certo con junto de fatalidades; e antes 

morrer assim, mesmo sendo lapidado como Santo Estevam, 

como parecem pretender estes inficis, do que mgloria e 

indignamente esticar a cannela na burgueza pacatez de 

um estomago bem conservado. » 

Em Juiz de Fora o apparato da resistencia toma um 

caracter diverso e quica bem ridiculo. 

Estava reservada a cidade mineira a gloria desse espe- 

ctaculo, que alias attesta o ardor eleitoral dos partidos 

naquclla provincia, o que ainda boje constitue um titulo 

de bonra popular. 

« A conferencia foi interrompida por apartes calorosos 

entre liberaese conservadores, quejaameacam engalfinhar-se 

visitando-se respectivamente os costados com as cadeiras 

a mao. Yendo ser impossivel contel-os, e que muitos 

galgavam o tablado, d'onde fallava, sentei-me serenamente 

n'uma poltrona, em pleno publico, e tomei a attitude da 

espera. Gobrem-me olhares de surpreza : espero que os 

senbores acabem de brigar, para proseguir. » (Memorias e 

mag ens, pags. 15G e 157.) 

E continuou a fallar por espaco de tres longas boras, 

tomando a conferencia esse caracter parlamentar da discussao 

e apartes apropriado da propaganda republicana aqui 

no Sul, e, para bem dizer, admittido em pleno dia por 
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Lopes Trovao, a quem podia faltar o folego oratorio, mas 

que anciava pelo momento para externar a replica eloquente. 

Ilavia occasioes nas suas primeiras conferencias do Gym- 

nasio, em 1878, a que ja alludi, em que diversos oravam, tal 

era a extensao dos apartes, e a todos dava elle resposta 

cabal. 

Negando Silva Jardim que o conde d'Eu merecesse o 

epitheto de bravo, e narrando, segundo informacao que tivera, 

a simplicidade do combate de Perrrfibebuhy, interrompe-o 

o delegado de policia: 

— Quanto a isso, nao apoiado; la estive e vi como 

Sua Alteza se portou. 

— Oude estava, sua alteza? 

— Como general, estava na retaguarda do acampamento, 

responde a autoridade victoriosa. 

— Olhe, cidadao, ponha-me na retaguarda de um acam- 

pamento, replicou Silva Jardim, e colloque-se o senhor na 

frente a fazer bravuras, que eu Hie mostro como me porto 

valentemente no combate. » (Obra citada.) 

0 resultado foi um accesso de riso, difficil de dominar. 

Em Petropolis foi recebido pelo major Cesar e o phar- 

maceutico Eugenio, travando em seguida conhecimento 

com o Dr. Porciuncula. No dia 24 realizava no Gassino 

uma conferencia, nesse mesmo salao em que a princeza 

realizava os sens concertos classicos, assistindo um publico 

selecto de senhoras e cavalheiros de diversas nacionali- 

dades. 

Sob o mesmo ponto de vista tanto e ousadia seguir 

o conde em sua excursao as provincias do norte, embarcando 

no mesmo vapor, como vir conferenciar na residencia de 

verao do Sr. D. Pedro de Alcantara. 

Petropolis era, porem, um paiz conquistado para a 

Republica, e si no tempo do imperio \ornava-se notavel 

pela preferencia que Ihe dava o monarcha para sua 

residencia, hqje nao desdahio como sede do governo do 

Estado e a primeira entre as cidades deste* 



177 

La onde o Piabanha as terras banha 

E a noite da montanha baixa cedo 

E o dia surge tarde da montanha, 

N'um solo de rochedo 

Jaz a cidade de belieza estranha! 1 

Aqui havia o Dr. Porciuncula tiradoa provaao eleitorado. 

Mandado a assemblea provincial com o concurso 

lilieral e sendo obrigado a enfrentar as questoes politicas, 

como republicano que era desde os bancos academicos, 

teve de renunciar ao mandato, pedindo a sua reeleicao, 

em circular, o que conseguio com o applauso geral do 

partido e admiracao dos monarchistas, que viam a cidade 

imperial assoberbada pela avalanche republicana. 2 

A sua vaidade ganhava alentos e era-lhe grato, antes 

de proseguir pelo norte do Rio de Janeiro, saber Silva 

Jardim a impressao que a sua marcha triumphal causava 

na corte. 

Para alii se dirigiu a 25, indo hospedar-se com seu 

amigo Valentim Magalhaes. 

«Eis aqui o caminho que foi da casa paterna. Ha 

meia hora que nelle marcho. Sahi da villa, onde passei 

parte da infancia, e vim visitar esta casa. Atravessei os 

corregos e os banhados pantanosos, em que as arvores 

sao pobres de seiva, e agora penetrei neste pedaco de 

matta. E' manha, cedo, e o sol levanta no horisonte 

os sens raios de fim de julho, doces, mas ja quentes. O 

cavallo, comprehendendo-me, marcha vagaroso, e de tempo 

a tempo firmo-me no estribo esquerdo, pendendo para elle 

o corpo, e abandonando o direito na attitude do descanso, 

1 Petropolis, Quadros Naturaes, por Jos6 Leao, ia6dito. 
2 Felisbello Freire. 

S. J.— 12 
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a meditar. Eston so, e nao espero encontrar semblante 

conliecido na casa que foi paterna. 

Gheguei ante-hontem a villa saudosa. Venlio de muito 

longe; e, embora tivesse descancado na capital, a viagem 

seguintc fatigou-me ainda. Trago recordacoes das difficuldades 

e dos triumplios; em Friburgo, onde entrci so, sem um 

rosto amigo a reconhecer-me, fui eu mesmo quem den 

os passos para obter o local do men discurso, quem 

obteve as cadeiras, quem tudo preparou; physionomias 

indifferentes ou afastam-se, on limitam-se a indicacoes vagas; 

se bem que em Gantagallo, Padua, S. Fidelis, Campos, 

Macahe e Barra o acolhimento fosse sempre festivo, com 

as ligeiras altemativas de ma vontade dos adversaries, 

compensada polo enthusiasmo dos amigos. 

Nao me queixo, nem me orgulho ; si o insuccesso e 

devido as vezes a falta de partidarios, o successo e quasi 

so a estes devido. Gomtudo, mesmo na villa suissa, minha 

palavra obteve adhesoes, terminaram em expansoes de 

sympathia, c em casa daquelle alegre major Augusto de 

Castro delineou-se o nosso gremio. Gantagallo apresentou- 

me Baptista Laper, honrado medico e fazendeiro, velho e 

intransigente republicano, e Damasceno Vieira, advogado 

liberal e jornalista, mas muito nosso camarada ; os apartes 

do talentoso Dr. Miguel Garvalho, e o sen discurso subse- 

quente, pedindo ao sen partido nao se pronunciasse antes de 

ouvir a palavra do sen chcfe o conselheiro Paulino, nao 

puderam destruir o effeito produzido. A Padua fui de passeio, 

entre a bora da chegada de um trcm e a de partida de 

um outro, n'um entroncamento; mas Ernesto Goelho, com- 

panheiro de infancia, Gomes de Souza, ardente" coreli- 

gionario, c outros, contiveram-me, obrigando-me a fallar 

ao povo. 

Em S. Fidelis, Virgilio Pessoa organise a manifestacao 

republicana, e, embora ameacada, a conferencia corre 

applaudida pelos mesmos libertos, que me dao razao contra 

um antigo abolicionista; porque eu, pergunto-lhes com elo- 
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lilDeral, si aquelle em que uma familia privilegiada fecha 

o horizonte ao povo, on aquelle em que o ultimo preto, 

homem escravo, pode seutar-se na cadeira presidencial, 

desde que seja honrado, intelligente e bom? E no dia 

seguinte a festa do Club dos Aventureiros eleva-me nova- 

mente a doutriuagao enthusiastica, applaudida pela multidao, 

depois de ter ouvido Laurindo Pitta, que fez nome em 

S. Paulo, que presidio a proviucia do Espirito-Santo, e 

agora anima aqui o partido. 

Estou ainda cheio de recordacoes de Campos, a cidade 

livre por excellencja, na minha terra. Gheguei a ella, tendo 

tornado o Parahyba em S. Fidelis. Que belleza de margens! 

A agua, por vezes cor de barro, rola por alii alem, emquanto 

o vapor me conduz proximo a ribanceira, cuja florescencia 

exuberante contemplo. E agora,. como e formosa a cidade, 

que parece inclinar-se de uma elevacao para o rio ! E depois, 

quando, ao braco de Pedro Tavares, um caracter de ferro, 

um espirito intransigente, quasi intolerante, um velho tra- 

b'alhador de todas as liberdades, embora moco em idade, 

quando entro na cidade, e vejo as ruas modernas, os edilicios 

regulares, os theatros, a illuminacao a electricidade, que 

derrama pelas suas noites um clarao de luar, quando llie 

vejo o commercio activo, e, tomando um ramal, visito-lhe 

as plantagoes de canna, em que os engenhos se succedem 

id uma divisao de pequena propriedade, nao me admiro 

da recepcao triumphal que me foi feita, nem das ovacoes 

das conferencias de duas noites seguidas, em que o recinto 

do theatro foi pequeno para conter os espectadores, e em que 

nas ruas que, levavam ao men hotel colleava um novo 

Parahyba, agora humano, que viera de longe engrossando, 

e que aqui rebentava em vagas de applausos a Ijoa nova 

republicana. 

Dahi sahira, sentindo nao ver Nilo Pecanha, ausente, 

e despedindo-me de Francisco Portella, de Pedro Tavares, 

de Sa Freire, redactor da Gazeta do Povo, e de muitos 
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outros, e dirigira-me a Maeahe. Antes porem conversara com 

Carlos de Lacerda, o trabalhador abolicionista, que me 

visitara. Diziam que os libertos pretendiam matar-me, e 

elle se me apresentara, como no meeting, garantindo todos 

os sens esforcos no sentido d i ordem. Naquelle mesmo 

theatro, pouco tempo antes, o abolicionismo vlra scenas 

de sangue. 

Maeahe recebera-me com o prazer da presenca de Fran- 

cisco Pecanha, o men camarada de collegio, em Nictheroy, 

quando, tendo partido desta casa de que me approximo, 

eu entrei para a direccao do velho professor Honorato de Gar- 

valho e de sen filho Felisberto. Como, depois da conferencia, 

levemente interrompida por urn monarchista, que confessou 

nao conhecer a constituicao do imperio, e que o publico 

declarou nao querer ouvir, como nos recordamos dos tempos 

da nossa juventude! daquella casa onde, longe dos meus, 

eu quasi morrera de variola, tratado com carinho paterno 

pelo velho mestre, e dos nossos estudos com os professores 

Silva Pontes e Sampaio Gorreia, e depois, no mosteiro de 

S. Bento, desde a aula. de religiao de Frei Bento Gortez, 

o calmo secretario, ate a de Frei Santa Gatharina Furtado, 

o latimsta pachorrento, passando pela de Frei Lourenco, feroz 

deante de uma syllaba; ao longo do claustro, aturando os 

bedeis, conversando com Glovis Bevilaqua e Pedreira Franco, 

planeando o Labanun, e atravessando, de volta a tarde, 

a bahia, na consciencia tranquilla da licao sabida e na 

anciedade do estomago de rapazes, desejosos de satisfazer-se 

na frugal refeigao de estudantes! 

Foi por aqui que eu passei para la chegar, por este 

caminho da casa paterna, que vou visitar. E' uma pere- 

grinacao quasi religiosa esta. Vim da Barra de S. Joao, onde 

tambem orei, e depois margeei a Lagoa de Juturnahyba. 

Hontem vi a villa, onde ainda discursei, com o auxilio de 

Carlos Halfeld e de Pinto de Figueiredo, os velhos amigos; 

a villa onde men pai teve a segunda escola; porque a pri- 

meira foi alii, naquelle pedago de terra que ja daqui diviso, 
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escura, na casa da fazenda primitiva, que foi destruida, e que 

s6 mostra os tristes alicerces nus. 

Passei por ella, pela escola: como eram differentes 

os meninos 1 e o professor era tao outro ! As mas sSo 

sempre as mesmas; mas ha agora estaqSo de estrada de 

ferro. A igreja, porerrq nao mudou ; ao vel-a, no alto, 

branca, as andorinhas a esvoacarem-lhe em torno da cruz, 

com o sen pobre campanario ao iado, afigurou-se-me que 

o padre, ja fallecido, o vigario Freitas, de physionomia 

intelligente e respeitavel, nobre e severo aspecto, entrava 

pela porta da sacristia, vestia-se, e ia ao altar dizer missa, 

ajudado por mini! E ainda aos meus onvidos estavam as 

suas palavras, quando, voltado ao povo, nos dias de festa, 

coberto o altar de incenso, dizia atraves dos sens oculos, que 

brilhavam : — Orate Frates ! ou Dominus Vobiscum ! — Et 

cum spiritu tuo! respondia-lhe o coro de musicos, que vinham 

de longe juntar-se a banda local nos dias de festa. 

0 cemiterio e o mesmo ; la no alto, repousa minha 

avo, mai de minha mai, e minha mai outra, como a 

chamava. Nao tenho ideas que bem me lembrem todo o 

sen e o meu amor. Mas esta recordacao do cemiterio leva-me 

a bem longe; ao alto da Gonsolacao, em S. Paulo, onde 

a minha Glotilde, olhar fanado, tez marmorea, corpo de 

anjinho, penetrou uma tarde no seio da Terra, porque era 

muito boa para oshomens... Ha mortos no meu coracao; 

mas ha vivos tambem; e a imagem dos dous rapazes, o 

Antonico, de olhar brilhante e vivo, moreno, sempre em 

movimento, e do Danton, louro, roseo, gordo e tranquillo, 

fazem-me o sorriso no espirito, emquanto o cavallo segue 

a passo, inclinado o meu corpo ao iado esquerdo, nesta 

attitude de repouso e de meditagao. 

— Oh! da casa! gritei a porta. 

— Entre! 

Nao entrei, nao tive animo. 

Com o olhar timido lancei vista ligeira a tudo; aquelle 

quarto, o das minhas ferias, em qeu a imagem della, 
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chamando-me a aspiracao de um nome para possuil-a, 

alii, o quarto materno, de minha mai, a figura alta,, 

magra, morena, seu cabeilo negro como aza de namhu, 

dividido ao meio, seu aspecto bom, grave, cuidando de 

tudo, um sorriso descuidado de coragem, um olliar de 

observacho e de emenda; noites perdidas na dor dos filhos 

doentes ou moribundos, momentos de alegria em unica 

paga que bem the bastavam... minha mai! Tudo aqui 

falla della: este regato, em que a vi dirigir e mesmo 

fazer o service da rouparia; este fogao, de que a vi tanto 

approximar-se, e a voz severa de men pai a dizer-nos a 

licao, e a voz infantil de minha irma a esbocar o colloquio 

com a sua boneca. Nao entrei. Nao tive animo. 

— Obrigado, ate mais ver, respondo ao habitante 

admirado, que me offerecia o descanso, e a sua chavena 

de cafe. E volto, lancando o olhar a estes morros, que 

me circumdam, este, de floresta virgem, onde os animaes 

bravios roncavam com ameaca, este outro, de cafezal, 

que o corria baixo a cima, como carapinha de preto, e 

que pegou fogo; este outro, abandonado... e alii, n'um 

canto, d'onde se levanta ao ceo pardacento uma nuvem 

de fumo, a casa de sape do portuguez Sapucaia, quo 

tirara o nome do sitio, onde a velha sapucaieira erguia-se 

magestosa, a casa do men compadre, para onde eu fugia 

em pequenino, a descansar no regaco das mocas, e para 

onde mais tarde me dirigia a ouvlr-lhe historias que lera 

no Lunario Perpetuo. 

Vai, peregrino! Segue ten caminho atraves da vida! 

Segue ten destino, que todos o teem! Olha : a trajectoria 

das existencias esta de antemao idealmente tracada, por 

leis eternas, naturaes, mas que jamais o homem conhecera! 

Feliz de ti, peregrino, si te guiares bem, de modo a 

tirar dessa linha as asperezas do mat, na curva dos tens 

esforcos para attingir feliz o ponto extremo, ou nas quel^radas 



183 

que tens erros tracarem na dura licao da experiencia! 

Vai, peregrino, segue tua linha, embora de tempos a 

tempos pares no caminiio, como agora, so e contricto deante 

da natureza e do passado, a pensar no futnro, a ligar 

tua existencia a dos bons, e a procurer o meio rnelhor 

de suavisar a dureza da trajectoria do teu destino ! 

No dia seguinte estava no Rio Bonito. Ahi conferenciei, 

com o apoio de Alves Vianna. Como a terra era proxima 

da minha, e como abi os meus haviam tambem vivido, 

foram-me sensiveis as tentativas de perturbac&o do men 

discurso. 0 Dr. Durval Mesquita, nao ainda republicano, 

mas nosso sympathico, estava a men lado, no incidente, 

alias sem importancia. 

Depois cheguei a Nictheroy, onde fallei com exito. Com 

o auxilio de Limpo de Abreu, velho combatente, de Garr 

Ribeiro e de outros, Alberto Torres organisara o nosso 

partido. Volte! em companhia deste a Itaborahy, que 

recebeu com festa a propaganda republicana; Ribeiro de 

Mendonca, Fidel is Alves e outros foram ahi nossos auxi- 

liares. 

— E agora? perguntava-me Alberto Torres, no trem, 

depois^ de narrar-lhe resumidamente as impressoes de toda 

a viagem. 

— Estou resolvido a dar combate ao Rio de Janeiro. 

Pretendo voltar a Santos, trazer a familia, e assestar bateria 

diante de S. Christovao... 

Apertou-mea mao, e nossos olhos luziram de esperanca. d 

Em outra parte ja referi-me a essas paginas sentidas 

e que aqui reproduzo como tributo a terra nativa e prove 

de exuberancia daquelle grande coracao de patriota. 
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Silva Jardim da primeira vez que estivera no Rio de 

Janeiro procurara relacionar-se com os coreligionarios e 

de volla dessa 2a excursao offereceram-llie alguns destes 

um banquete no hotel do Globo, presidido pelo Dr. Saldanha 

Marinho. 

For essa occasiao discutio-se a ida a Parahyba do Sul para 

realizar uma nova conferencia^ e julgou-se inutil o sacrificio 

da vida, visto como fallava-se em reaccao e mesmo em morte. 

Ate entao todos estavam accordesemfazer a propaganda; 

mesmo segundo o torn que the imprimio Silva Jardim. For 

sua vez; o Sr. Quiritino, Gyro de AzevedO; Nilo Pessanha; 

Alberto Torres e outros haviam realizado conferencias 

republicanas pelo interior, com successo. 

Havia uma grande excitaeSo, principalmente oriunda 

das rebellioes militares. 

Quern estivesse aocorrente dosfactos, antevia a republica 

em poucos annos. Os mais dedicados servidores do Sr. 

D. Pedro II appellavam para a morte deste para aceitarem 

a revolucao. 

Moralmente sabia-se que o homem era um corpo morto. 

Governava-se em seu nome e ate suppunha-se haver quern 

assignasse os despachos, falsificando-se o garranho imperial, 

tao facil de ser imitado! 

0 medico do paco regulava as boras da audiencia e 

decidia, em nome da hygiene, dos casos politicos, si mm das 

mais complicadas questoessociaes. Em torno dessa impu- 

tabilidade reinava a oligarchia maisdesbragada dosministros 

e senadores, das damas de honra e dos famulos de 

S. Ghristovao. 

0 conde nao se apresentava de frente, mas dizia-se 

amigo dos liberaes e tecia a intriga para ser chamadoeste 

partido ao poder. 0 partido conservador, feita a abolicao, 

ja se sentia fraco, pela poeira que havia levantado e pela 

grita dos republicanos. 
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Removido pelo Sr. F. Belisario para a thesouraria de 

Fazenda do Geara^ pelo facto de ser abolicionista, ja na 

interinidade da princeza, e negando-se-me os meios de trans- 

porter nSo segui, sendo obrigado a cuidar da snbsistencia 

propria e da familia. 

Nao podendo exercer nenhuma industria ou profissaor 

para nao dar logar a ser demittido, recorri ao ensiiiOr que 

para muitos e a melhor das industrias e para mini a mais 

nobre das proflssoes, isto depois de haver perante o Sr. Joao 

Alfredo recorrido do despacho (pie me removeu e esse ter 

confirmado essa indigna sentenca. Agora^ ja nao era por 

ser abolicionistar e siin republicano, que se me perseguia, 

juntando-se a aggravanter em face" do 3° reinado, de ser 

reconhecidamente athcu ou positwista no sentido em que 

vulgarmente empregam este qualificativo. 

Institui um collegio em Santa Theresa, na rua Aprazivel 

n. 13, onde veio me encontrar Silva Jardim, men antigo 

companheiro de trabalhos, como referi. Morando alii perto, 

convidei-o a leccionar a aula de historia patria, realizando 

algumas preleccoes com aquelle ardor e proficiencia que 

eram caracteristicos de sen biplhante temperamento. 

O collegio era accentuadamente republicano e em honra 

dos meus constituintes devo dizer que nenhum recuou diante 

desta declaracao, que precedia a matricula, e portanto ao 

recebimento de qualquer paga, declarando, ao contrario, que 

quando os filhos fossem homens, outro nao era, com certeza, 

o systema do governo adoptado. 

Folgo de referir entre parenthesis que muitos desses 

alumnos tomaram armas na ultima revolta em favor da 

legalidade e para maxima satisfacao de sen ex-director. 

E' grato, entre outros, consigner os nomes de Eduardo de 

Abreu, Celestino Quintanilha e Carlos F. Crockatt de Sa. 

A pedido de Silva Jardim recebi, no caracter de professor 

primario, o sen futuro secretario, Luiz Pi res, moco pobre 

e que lutava pela vida, sacriflcando-a muitas vezes por 

amor da propaganda. 
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Resolvido mais a entregar-se a advogacia do que ao 

ensino, dirigio, todavia, uma circular impressa aos amigos 

politicos, recommendando o men estabelecimento e alii ia 

muitas vezes communicar-me os seus pianos revolucionarios 

e referir factos da propaganda. 

A redaccao do Correlo do Pom era um ponto obrigatorio 

de palestras, alem do Escriptorio em commum com o 

Dr. Sa Valle. 

Pela convivencia ao lado do velho chefe, foi Silva Jardim 

se convencendo que a actual situacao requeria outra direccdo 

mais energica. 

A propaganda official fazia-se pela columna repuhlicana 

do Pau, como mais tarde se fez pelas do Diario e Gazeta 

de Noticias. 

Isto que se evidenciava aos olhos delle nao passava 

desapercebido aos dos outros e para logo, cada um por 

sua vez, entre os que mais tomavam a peito a predica 

da republica, imaginou substituir-se ao chefe que o tempo 

e outras circumstancias haviam consagrado como tal. 

Dessas pretencoes desencontradas nasceu a convocacao 

do congresso em 1888. 

A commissao directora, onde foram contemplados alguns 

desses Candidatos a chefia, nao foi bastante e convocou-se 

uma segunda reuniao em S. Paulo para decldiv esss quest do 

de hyssope. 

Esses congressos republicanos de quasi nada valiam, 

attentas as for mas elect ivas sol )re que se baseavam. Eram 

uma inoffensiva ostentacao da forca, um simulacro artificial o o s 

de organisacao, levados a effeito, sobretudo, para se fazer 

crer aos outros partidos que o republicano tambem tinha 

os seus medal hoes. 

Por isso mesmo nenliuma influencia exerciam sobre a pro- 

paganda ; esta fazia-se pelo esforco individual, sem coordena- 

cao possivel, em uma epoca de completa desorganisacao social. 

A unica theoria em circulacao era a regeneracao, 

segundo os principios de A. Gomte, ja ortliodoxa e systema- 
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ticamente propagada pelo Apostolado Positivista do Brazil 

na sua capella da Humanidade, ja pelos adherentes a 

esses princlpios, que em dlversas dpocas se haviam afastado 

systematicamente da religiao... 

Esse grupo expaudia-se no Grito do Poi'o, onde, em 

forma de pamphleto, se fazia a autopsia das instituicoes. 

Armibal Falcao era a cabeca directora. Gollaboravam com 

o mesmo ardor os Drs. Teixeira de Souza e Julio Diniz. Essa 

trindade homogenea mfluenclara definitivamente em Silva 

Jardim. 

As condicoes psycologlcas em que se achava contribuiram 

em grande parte para esses resultados. 

Elle tambem era um desertor e folgavade eucoutrar 

homeus de um taleuto superior e escudados uas mesmas doutri- 

nas7 com quern se harmonisasse perfeitamente. Para logo 

deixou-se iuflueuciar por esse grupo, que mautinha iutactos 

os odios democrat icos e eis ahi o motivo principal da scisao 

contra a grei federalista, de que era cbefeoSr. Quintino 

Bocayuva. 

Accrescia que a doutrina propagada era ma is organ ica 

do que a esteril democracia. 

A rivalidade proveniente da pretensa aspiracao a chefia 

dividio, por sua vez, os mais conspicuos membros do partido, 

mao grado a offensa que resaltava de toda essa elaboracao 

de projectos conspiratorios contra a memoria veneranda do 

illustre democrata 1 

Silva Jardim nao estava extreme dessa tentacao. 

Procurava o mais possivel attrahir so lore si a attencao 

publica e ousou fazer uma conferencia na chegada do Sr. 

D. Pedro II da Europa e em que arrostou com a capangagem 

policial. 

Por outras vezes aceitou a incumbencia de defender 

o descanso aos doming os e tornou-se o orgao dos caixeiros, 

que pleiteavam contra os pat rocs. 

1 Discussilo entre Quintino e Aristides. 
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O sen discurso, baseado sobre o principio fundamental 

da obediencia dos fracos para com os fortes e da proteccao 

dos fortes pelos fracos, como doutrina nova entre empregados 

e patroes, estranhos a politica positiva, produziu uma ]>etla 

impressao na classe caixeiral, porque, em conclusao, pedia 

o reponso, consagrado em todas as religioes, de um so dia 

ao termino da semana de trabalho. 

Dahi por diante suas conferencias eram assist Idas por 

esse ramo commercial, bastante numeroso e convicto da 

supremacia de suas doutrinas. 

Outrotanto fez em relacao a uma questao de aguas, 

que escandeceu aos proprietaries e capitalistas. Conseguia 

assim ter de sen lado patroes e caixeiros, senhores de 

predios e inquilinos, toda populacao, emfim, balda de pre- 

conceitos monarchicos. 

Entendia que era preciso romper a onda, ou melhor, mover 

esta best a que chamavam de povo e que so existe como 

figura de rhetorica. 

Foi nesse intuito que planejou a viagem ao Norte por 

todos nos aconselhada como a suprema prova. Nao houve, 

como no geral se pensa, coincidencia nesta partida, ella 

devia ser tentada como o supremo esforco em prol da 

chefia, que corajosamente elle assumira depois de con- 

summados certos factos. 

Um chefe revolucionario deve conliecer o momento 

opportuno de accao e tudo empregar para ganhar prestigio 

na opiniao publica. 

Era preciso que nao sepuzesse em duvida a suacoragem, 

e elle previa o successo como se determina um phenomeno 

astronomico. Emquanto elle assim se sacrificava por uma 

idea, o que faziam os sens rivaes, de posse da direccao 

official dopartido? Deitavam manifestos prenhes de promessas 

consoladoras no futuro da propaganda. 

Um acto de tal ordem nada perde por ser premeditado; 

ja o disse, em Silva Jardim, tudo era medido e estudado 

nos sens mais remotos effeitos. 
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Nao encontrando na arena com quem combater, porque 

compungia-lhe a alma ir degladiar-se contra 03 i.zahelistas 

que outr'ora foram republicanos, tomou para thema de suas 

discussoes os discnrsos proferidos na camara dos deputados 

pelo Sr. Joaqnim Nabuco e abrio uma scrie de conferencias 

para responder aquella que elle julgava ser a unica forca 

viva que se erguia em favor da instituiqao agonisante da 

monarchia. 

Por esse tempo ja se tinha organisado a ce]el)re guarda 

negra, a quem o Sr. Joao Alfredo, sem o menor estatuto, 

confiou a missao de zelar pelas pessoas inviolaveis da 

familia imperial. 

c( A guarda negra era, pois, a expressao da reaccao mo- 

narchica. 

0 movimento republicano ja tinha conquistado bastante 

terreno para a monarchia nao permanecer na indifferenca 

da vaidade do Sr. Joao Alfredo, na phrase atirada ao partido 

republicano — cresca e appareca. Aos olhos dos republicanos 

a resistencia era nma realidade. Gomprehenderam entao 

que a luta no terreno material ia comecar. A situacao 

moral das instituicoes e a indifferenca de que ella era 

objecto no coracao do povo, do qual ja se tinha desfalcado 

uma nao pequena somma de concurso e de apoio que 

francamente ja convergia para a republica, nao deixava de 

ser perlgosa e fraca em face do recurso de uma guarda 

composta de libertos e assalariados, que affrontavam a 

propaganda sob a suggestao de um sentimento de gratidao e 

reconhecimento. Sem offerecer apoio moral nem mental, 

nao passaria de um contingente transitorio, e que so servio 

para salientar o piano de decadencia a que ja tinham chegado 

as instituicoes. E esse signal da reacgao monarchica, que 

chegou ao extremo de um edital da policia prohibindo vivas 

a republica e reunioes republicanas, plantou nos arraiaes da 

propaganda uma dualidade de opiniao acerca do processo que 

devia ella seguir, — si pelos meios radicaes, sem retroceder 

nem mesmo da luta material^ si pelos processos brandos e 



convincentes. Um grupo e nao pequeno do partido acceitou 

a primeira orientacao. » 1 

0 congresso de 9 do outubro do 1883 nao resolvera o 

caso para quo effectivamente fora convocado. 

Os Srs. Saldanha e Quintino aconselharam a maior 

prudencia e cautela nos inecos e processos a empregar. Era 

a condemnacao tacita da conducta seguida por Silva Jardim. 

Assim e quo nas ultimas conferencias em resposta a 

Joaquim Nabuco, estava corno quo entregue as inspiracoes 

proprias e realizou-as independente do apoio da commissao 

directora, si nao contra o expresso voto de sens principaes 

orgaos. 

« No momento em que discutia a questao da immigracao 

chineza, combatendo-a, Luiz Fires, sempre attento, grita: 

— Ahi veem elles! 

Realmente sentia-se um grande rumor na rua. Os gritos 

cbegavam ate nos. 

Subito, ouvimos o ruido dos projectis e dos tiros que 

lancavam contra a frente do edificio. Todos sao preza de 

uma agitacao enorme. Muitos correm para a entrada, e 

para o andar superior, afim de repellirem os aggressores. 

Estabelece-se uma luta horrivel, que dura cerca de 

uma bora. 

Eechada a principal porta, um grupo defende-a dos 

esforcos, que faziam os aggressores para pol-a a baixo. 

Estes atiravam pedras e disparavam tiros. Por duas pc- 

quenas janellas latcraes, a modo de setteiras, os nossos 

respondiam nao menos valentemente. 

Gonservei-me do pe, na tribuna, protestando nao me 

retirar dalli, mao grado solicitacoes geraes em contrario. 

Tirei o men revolver e dispuz-me a defender a vida com 

a liberdade de pensamento. Alii fiquei para bem symbolisar 

esse direito; era alii que devia morrer, ou continuar a 

fallar. De resto, era um melhor ponto para dirigir o 

coast, da Republica dos Estados Unidos do Brazil, pags. 273 e 27i. 
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combate. As pedras yinham caliir-me aos pes; e o ruido dos 

tiros chegava-me cada vez mais forte aos ouvldos. » 1 

Esta scena violenta, por elle bem descripta no livro 

citado, abalou profundamente o animo de Silva Jardim e 

desvendou-lhe todo nm futuro de ameacas a sna pessoa e 

o indifferentismo official de sens coreligionarios, partidarios 

do evolucionismo. Entao vio a conveniencia e commodidade 

dessa posicao em que se collocavam os suppostos directores 

espirituaes c revoltou-se indignado contra semelbante processo 

de fazer avancar a republica. 0 dia 30 de dezembro de 1888 

encerrara tragicamente todo nm anno de Intas pela 

liberdade, inscrevendo com as rnbras cores do combate mais 

nm triumpho assignalado para os partidarios da Revolncao. 

Enclansnrou-se cinco dias em sna casa e escreven a 

celebre caria politica de 5 de Janeiro, em que desvenda 

aos ollios de todos a sitnagao do paiz. 

Depois de expor as peripecias do conflicto e attrlbnil-o 

de facto e de direito ao ministerio de 10 de marco, a que 

conbe a gloria de libertar os pretos para constitnir com 

elles a garantia das instituigoes e a dcfesa do Sr. 

D. Pedro II e da Sra. D. Isabel (discurso do Sr. Joao 

Alfredo na recepcao da Gnarda Negra no dia de sen anni- 

versario, em que esta o foi comprimentar), raciocina Silva 

Jardim pelo modo segninte : 

« Si nao foi ferido o propagandista da republica, si nao 

foi ainda morto o (pie ri do despotismo monarchico, col- 

locado, de facto, fora da lei, entregne ao odio dos sicarios, 

sem confianca no poder pnblico, e sem nm cxercito por 

si, sinao o esparso na enorme floresta da idea repnblicana, 

comtudo vio feridos a amigos e irmaos de fe e mancharam- 

Ihe a face as gottas do sangue delles. A luta esta, pois, 

travada; e foi a monarchia quem, atacada pelo pensamento 

e pela palavra, rompeu com a arma e com a revolncao. 

Nos iamos fallar, nds iamos nos rennir; fomos atacados pelos 

i Memorias e viagens, pags, ^29 e 230). 



que queriam combater, pelos que queriam matar. Gom- 

batemos tambem; provavelmente tambem matamos para 

viver; viver pela nossa Patria! » 1 

Nessa importante peca politica passa em revista os 

servicos prestados a idea republicana de accordo com o que 

aqui hei innumerado e a que accrescento o meeting de 5 de 

maio, de adhesao ao exercito e a armada; a confereucia 

paulista — a Salvagdo da Patria ; o discurso no congresso 

de S. Paulo, que deu causa ao manifesto de 24 de maio, 

publicado sob o titulo Revolucdo; sua excursao por 9 

cidades paulistanas, 21 fluminenses e 10 mineiras; o seu 

Movimento republicano, e o Exercito e Nac;do, tudo realizado 

naquelle anno;e depois do que concluio propheticamente: 

« E a Revolucao Brazileira deve estalar pujante e victo- 

riosa em torno dos pacos ministeriaes e do palacio de S. Gliris- 

tovao no anno de 1889. Nao alem! Si muito alem, quem sabe 

si nao seremos perdidos ? ! 0 castello fluminense deve cahir 

no anno excepcional em que cahio no po dos tempos a 

fortaleza de Pariz! 

Nao alem! Para nos, como para toda a humanidade, 

este anno solemne e de bom agouro para a liberdade. Nao 

sei que espirito tal de ligagao existe entre o grande povo 

central e o nosso povo extraordinario, a minha patria amada, 

que estou certo sera a presidente da America e em breve 

o refugio dos sedentos de justica, si nao o berco, a residencia 

augusta da liberdade no mundo ! Ao 1789 francez mostramos 

que eram ja nossos tambem os resultados do progresso 

occidental, e apresentamos a Republica que auroreava a 

cabeca de Tiradentes em bemdito holocausto; ao 1830 na 

revolucao de julho, offerecemos o banimento do despota e 

do devasso, e o baquear da tyrarmia; ao 1848, com Luiz 

Fellippe! o avo do expatriado! o corpo de Nunes Machado 

banhado em sangue perante os muros da Veneza Go- 

lumbiana; ao 1870, ascensao da republica e queda do 

1 Leia-se Carta Politica ao Paiz e ao Partido Republicano, do raesmo autor. 
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9ao de ^ 

mesquinho descendente do despota maldito, o reerguer-se 

do partido republicano; oh! povo francez^ que a explosao 

da luz do centenario de tua Revolucao adorada, instituas 

a tua paz inabalavel na Europa; oh nacao brazileira ! que a 

essa paz bemdita respondas com a ultima de tuas guerras : 

a guerra aos tens assassinos, a guerra ao teu throuo^ rebente 

a tua revolucao, e instituas e proclames a Republica 1 » 1 

Ja tive occasiao de referir-me a este parallelo, entre 

a Franca artica e a Franca antartica, que prova a nossa 

filiacao intellectual ao povo central e que por mais de 

uma vez Silva Jardim puzera em evidencia. E presentindo 

um futuro proximo, accrescentava adiante o vaticinio proprio, 

que nao teve cor a gem para executar, a vista de seu grande 

amor pela republica. 

E' doloroso tracar a norma de uma conducta, quando 

nao sabemos si teremos forca bastante para executal-a. 

« .. .emquanto nao for destruida a monarchia, que e a 

infelicidade do Brazil e a desharmonia da America, e nao 

parar mesmo diante da instituicao da nova patria, porque 

sera preciso talvez ser entao um clos que fallem ao povo 

a verdade inteira, para admoestacao na obediencia ao 

novo regimen, on para a advertencia aos erros de que 

elle for capaz na contingencia da fraqueza humana. » 2 

Nao o fez, mas nao se Ihe queira mal por isso. A 

republica, o sonho de toda sua vida, nao passava entao 

de uma aspiracao. 

Nessa memoravel cart a assume elle a autonomia de 

que preciseva para agir com independencia, implorando 

todo concurso, quer moral, intellectual on material de parte 

de sens coreligionarios para levar avante a obra da 

revolucao. 

Esse appello nao foi inutil. Elle quer a republica, conforme 

o manifesto do Partido Republicano de Pernambuco, com 

a mais complete descentralisacao administrative, plena 

1 CaHa citada, pag. 25. 
2 C. P., pags. 15 e 16. O gripho d nosso. Loc. oit., pag. 28. 

S. J.- 13 • 



liberdade espiritual e do ensino, separacao da Igreja do 

Estado? e era para a propaganda republicana que preparava 

a revolucao brazileira e solicitava o triplice apoio de que 

fallei. 
Esta carta politica encerrava em sen seio a futura 

dissidencia. Com a eleicao do Sr. Quintino, como chefe, 

extremaram-se as ideas. 

Muito confiava este nos processes empregados do uso 

da maior cautela e prudencia nos raeios, para a dilotaQdo 

da influencia dos principios republicanos por am a vast a 

zona da opinido nacional. (Manifesto de 22 de maio de 

1888.) 

De toda parte vieram-lhe adhesoes-a causa da revolucao. 

A 25 de maio deste anno publicava o sen Manifesto 

ao paiz, e nao em jaaeiro? como diz o Sr. F. Freire 

(pag. 226? obra citada), de volta de S. Paulo, onde fora 

tomar parte no congresso reunido nos fundos de uma casa 

da rua de S. Bento e em que fez ver, nao obstante a 

extranheza que Ihe causava aquella violacao depraxe anterior 

em deliberar as claras, a gravidade da situagao, o arriscado 

do passo e a importancia da responsabilidade da escolha 

por tal modo e com taes poderes, visto como nem todas 

as provincias se achavam representadas. 

Em resposta ameacaram-lhe com cortar-lhe as azas 

e urn dos meios era eleger ainda irregularmente um outro 

chefe para o partido. 

Incontestavelmente no pontoemque seacbava a agitacao 

republicana, si o congresso da made S. Bento fosse mais 

bem inspirado, outro devera ter sido o sen eleito. 

0 Sr. Quintino com todo o sen talento de polemista, 

sua correccao proverbial, sua amabilidade gentil, sua requin- 

tada polidez, nao era seguramente, depois dos factos do 

dia 30 de dezembro, o homem indicado para a direccao 

revolucionaria, nao porque Ihe faltasse coragem civica e 

dedicacao patriotica a causa commum, mas por necessidade 

de mocidade e vigor para guiar os combatentes aos perigos, 
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pois a luta travava-se entre a monarchia e a republica 

no terreno da forga brnta. 

A sua longa e proficua propaganda no terreno das ideas 

estava por natnreza indicando-llie o posto de conselho, bem 

como os antecedentes revolucionarios de Silva Jardim, a 

situagao aguda a que chegava a propaganda exigiam para 

o commando um homem da sna tempera. 

Podia ter-se assim poupado o espectacnlo de uma 

divergencia no seio do partido, si bem que este lacto 

indicava fortaleza e nao enfraquecimento deste; e mais 

ainda do que isso, os actos de reacgao provenientes desta 

discordia. 

Mas alguns politicos de S. Paulo estavam empenhados 

em cortar as azas ao destemido republicano^ que pretendia 

arrebatar-lhes a chefia das maos e queriam a todo transe 

dar-lhe para haixo. 

Silva Jardim o comprehendeu e nem siquer assistio 

a sagragao do novo chefe, obra desse grupo que, presentindo, 

como todos, a approximagao da republica, pretendia mo- 

nopolisar o poder. 

E nessas condigoes convinha-lhes o Sr. Quintino, que 

era de sua inteira confianga. 

Alem disso, estava nos moldes dar homens por si, 

dear sempre de f6ra, emquanto nao chegava a occasiao 

de metter-se la dentro de uma vez. 

Nada mais facil, visto que havia a rivalidade entre os 

chefes fluminenses, que seguiam correntes oppostas, do que 

eleger-se para director supremo da politica republicana o 

Sr. Glicerio ou o Sr. Campos Salles, que bem estavam no 

caso de receber os suffragios do mesmo congresso que 

elegeu o Sr. Quintino Bocayuva. 

A vantagem, porem, dessa eleigao saltava aos olhos 

para o grupo paulista; elle contava com o chefe para tudo, 

visto com elle achar-se identificado desde longa data. 

Accresce que, elegendo um de fora, mostrava-se mais 

desprendimento e isengao de animo. 
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Em face de siia carta-manifesto e da situacao que 

ha via creado, tornando-se o cliefo activo do movirnento 

revolucionario quo receherq o ijaptismo do sapgue ua resis- 

teacia heroica do 30 do dezembro ultimo, Siiva Jardim 

coatava com a adhesao do todo o partido para levar por 

diaate asuaobrado propaganda e compareceado aocoagresso 

experiaieatou uma forte decepcao eai proseaca do furor e 

ameaca dos prpprios coreligioaarios eai cortar-lbe as azas, 

pois que estava-se toraaado am bomeai perigoso! 

Perigoso a quern? a sorte da moaarcbiaou da republica? 

E' que o partido rcpublicaao paulista, eai tudo semelbaate 

aos partidos coaservador e liberal, era tambem goveraado 

por uaia olygarcbia e como tal iaimigo da bberdade do 

peasameato e iadepeadeacia de accao. 

Allegaado molest ia real ou ficticia em pessoa de sua 

familia, retirou-se precipitadamente para oRio e abicbegaado 

consultou os amigos e flcou resolvido pelo exposto que c evera 

abrir a dissideacia ao partido para melbor agir, iadepeadeate 

da iaercia evolutiva. 

Eatao a viagem ao Norte, esbocada aa promessa de 5 

de Janeiro, toraou-se uma aecessidade para o reforcameato 

do sea partido, pois o grupo que mais fortemeate o 

proclamava era oriuado, aa maior parte, daquellas pro- 

viacias. 

0 Brazil aao era so o Rio de Janeiro e quica S. Paulo 

e, assim como elle bavia descoberto os minerios republicaaos 

do Sul, qual outro bandeirante, atirava-se as plagas nortistas, 

oade as tradicoes de 1817, 1824 e 1848 aiada estavam vivas 

aos coracoes patrioticos. 

Na Babia, em Sergipe, Peraambuco e Rio Grande do 

Norte o partido republicaao estava orgaaisado. 

Em Alagoas com Joao Gomes e na Parahyba do Norte 

com o Dr. Eugenia Toscano de Brito, estava em via de 

orgaaisacao. No Geara, depois da abolicao, tendiam para 

abi osespiritosemancipados,e noMaranbao com o Dr. Belfort 

Duarte tiaha-se certeza da vida do partido. 
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No Para e Amazonas a corrente de opinioes facilmente, 

se dirigia em favor dos nascentes votos para a republica, 

visto como a politica republicana, sendo de paz e predominio 

da industria, toda a regiao do rio monstro tendia para 

esse futuro proximo. 

0 proprio Piauby, apezar do seu retrahimento maritimo 

e sua vida pastoril e infensa a politica, despertava a voz 

dos mocos, a contrastar com a incuria dos feudatarios. 

Tudo levava a estabelecer a unidade da acg5o em face 

de taes elementos, e Silva Jardim era o homem apropriado 

para essa empreza. 

0 manifesto pernambucano inspirado por Annibal Falc5o 

havia sido homologado por elle e perfilhado em sua cart a 

politica de 5 de Janeiro, e, levantado esse estandarte de 

guerra, so faltava leval-o as partes mais remotas do paiz. 

Antes, porem, devera estabe'ecer os motivos de sua 

divergencia com os chefes evoluclonistas e foi o que elle 

fez no seu manifesto de 25 de maio, depois de haver o 

Sr. Quintino, nas vesperas, publicado o seu. 

Esperava-se anciosamente por esta peqa politica, porque 

nutria-se a esperanca que, investido do poder, elevasse-se 

elle a altura das necessidades do momento. 

Mas, em vista dos mesmos postulados conhecidos e 

gracas aos mesmos processos, pretendia-se em um periodo 

relativamente curto dilatar a influencia dos nossosprincipios 

por uma vasta zona da opinido nacional. 

A propaganda havia-se deslocado dos velbos moldes 

democraticos ao impulso vigoroso da palavrade Silva Jardim, 

e a attencao publica tinha ganhado em agudez. 

0 scenario era diverso e a aspiracao republicana irrompia 

indomavel para a reivindicacao de todas as liberdades. 

A republica poderia vir, como veio, entre flores e 

applausos, semelhante a abolicSo, mas depois do pronun- 

ciamento de toda a Nacao; e o que convinha era levantar 

bem alto o espirito brazileiro, a que nao punha mais peias 

o regimen da escravidao. 
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Em nm paiz na sua maioria composto de analplial)etos, 

onde pouco se lia7 tornava-se precisa a propaganda oral 

levada a todos os cantos, afim de influir nas massas. 

Era essa parte da popnlacdo que mais precisava im- 

pressionar e assim a habilidade do politico consistia em 

aproveitar o momento psychico para actuar. 

No primeiro manifesto de 5 de Janeiro, de que destaquei 

alguns periodos, teve Silva Jardim a origem da malquerenca 

do grupo paulista, que veio apreponderar noGoverno Pro- 

visor io alliado ao fluminense, que nao o acompanhou, e a 

ameaca no Gongresso de Hie cortar as a.:as, como antes o 

fizeram na Estagdo Ingleza, no comeco de sua propaganda, 

de dar-lhe para baixo ; no segundo, de 25 de maio, cavou 

mais fundo essa adversidade, gerando o odio entre os 

coreligionarios, que nunca Hie perdoaram essa temeridade, 

e, como elles foram os escolhidos dos valentes, vingaram-se 

como adversarios crueis. 

Hoje poder-se-ha achar razao nesse proceder, em vista 

dos termos do manifesto; mas quern diria que, feitaa revo- 

lucao, que era o ideal por amor do qual se batia aquelle 

patriota, fosse elle posto de lado pelo principal factor da 

insurreicao militar de 15 de novembro? 

Si bem que Silva Jardim fosse o chefe apoiado e ostensivo, 

a cabeca pensante era Annlbal Falcao e porque menos em 

evidencia ou por mais habit servia as vezes de laco entre os 

divergentes, mas nem por isso era menos suspeito. 

A. 11 de novembro de 1889 escrevia elle em nota nara uso 

do Sr. Teixeira Mendes: « fomos prevenidos por um enviado 

de Benjamin Constant de que estava elle resolvido a teutar, 

apoiado na forca armada, um movimento revolucionario, 

afim de ser instituido no Brazil o regimen republicano. 

Jb n6s o desconfiavamos, a vista do que tinhamos 

observado em algumas reunioes bavidas no escriptoriodo 

Correio do Povo, onde apparecera reiteradas vezes, nos 

ultimos dias, o Sr. Francisco Glicerio, delegado dos repu- 

blicanos paulistas. 
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Os nossos companheiros encarregados da direccSo da- 

quelle jornal guardavam, entretanto, comnosco maximas 

reservas. 

Fora-lhes determinado, ao que me constou, por des- 

confiangas do Sr. Quintino Bocayuva para com Silva 

Jardim, a quern attribuia intencoes anti-patrioticas, desde 

que o mallogrado republicano alludio a declaragoes feitas 

reservadamente no congresso republicano, recentemente 

reunido em S. Paulo. 

Benjamin Constant, parem, nao hesitou em reclamar o 

concurso de Silva Jardim e o nosso. 

Na mesma noite de 11 reunimo-nos varios republicanos 

e decidimos prestar-HPo, desde que se definisse accentuada- 

mente republicano o objectivo da revolucSo. » l 

A pessoa que na noite de 14 para 15 de novembro 

foi incumbida, segundo o testemunho do Sr. Benjamin 

Constant Filho, de avisar o Sr. Quintino Bocayuva e outros, 

inclusive Silva Jardim, ou nao encontrou-o, o que n5o e 

plausivel, ou foi desnorteado, por acreditar nas intencOes 

anti-patrioticas que Ihe attribuiam. 

0 facto e que Silva Jardim, avisado como estava, pois 

se havia reclamado seu concurso, nao esteve presente ao 

acto da proclamacao da republica e ahi brilhou pela 

ausencia, segundo a phrase secular. 

Essas descondancas ainda na vespera da proclamagSo 

da republica e que se continuaram atravez do Governo 

Provisorio ate a morte de Silva Jardim, foram devidas aos 

termos positives em que rompeu a dissidencia. 

Esse documento, que foi a base da acintosa exclusao ao 

mallogrado republicano, ja nao digo do governo, mas do 

Congresso Gonstituinte, a que tinha incontestaveis direitos, 

deve ser conhecido do maior numero e dear preso a seu 

nome, como attestado de seu grande espirito revolucionario. 

Nao parou ahi; na columna republicana da Gazeta de 

Noticias, commentando o acto, desceu a factos e particula- 

1 Benjamin Constant., Pegas justificativas, pags. 225 e 226. 
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risou casos, o que ainda mais exacerbou os partidarios do 

evolucionismo politico. 1 

« Permanecendo de accordo com a attitude philosophica 

e politica de minlia carreira, e de um modo especial^ com 

a assumida no men manifesto politico de 6 de Janeiro do 

corrente anno 2 completa pelo do discurso proferido no ban- 

quete que mefoi ultimamente offerecido em S. Paulo — cumpro 

um dever de coherencia, de respeito a opiniao publica e 

a de meus coreligionarios7 de amor a causa da RepulDlica e da 

minha Patria, vindo declarar que naoreconheco a chefia do Par" 

tido Republicano Brazileiro ultimamente supposta conferidaao 

Sr. Quintino Bocayuva^ jornalista, redactor do Patz, e membro 

desse partido^ vice-presidente do deposto Conselho Federal, 

reeleito ha tempos para a direccao da politica republicana 

nacional. 

As razoes que determinaram este meu acto sSo de ordem 

tal, que obrigam-me mesmo, mais que a independer da 

accao qualquer do pretenso chefe,— a negar-lhe radical e 

completamente o meu concurso a sua obra politica. 

Primeiro, nao o julgo legitimamente investido da au- 

toridade suprema do par tido, ja pela const ituicao do supposto 

Gongresso, onde provincias houve que nao foram represen- 

tadas, onde a representacao das que compareceram foi 

diminutissima no todo e em parte (no qual, direi de 

passagem, abstive-me devotar), ja pelo sen acto principal 

de reforma da lei organica do nosso agrupamento politico, 

sem poderes especiaes para tal, ja pela sua reuniao, effectuada 

illegalmente em S. Paulo, jd pela reserva inutil que guardou 

— falseado o regimen republicano de fiscalisacao de discussdo 

publica, falseado o regimen representativo,— para que se 

desse a dictadura de um pequeno grupo paulista, nao 

1 A situaQao ropublicana (questao da chefia do partLdo ), RLo de Janeiro, 1889. 
2 Carta Politica, datada de 5 e sahida a fide Janeiro no Paiz, 
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concorde com o mesmo partido,, como o futuro o demonstrard 

e 03 protestos oriundos de S. Paulo o revelam. 

Segundo, descubro na sua eleicao, o que eu sentia de 

longosmezes:—uma conspira^ao de alguns velhos elementos 

do Partido Republicano gastos para a accao patriotica, e 

&6mente capazes da intriga para a cobica do poder,— alliada 

a falta de comprebenstio da situacao historica actual, com 

o pretencioso fito de pavalysar a agitacao republicana; 

— por med3 dos perigos que ella continuasse a trazer; 

— pela incerteza do gozo do poder, e pela aspiracao 

mesquinha das posicoes que possa dar um eleitorado 

repuldicano dentro do regimen monarcbico; — e ainda, 

o que tern mais importancia do que pudera parecer, attenta 

a utilisacao dos homens para o servico politico, pelo receio 

do predominio moral dos novos elementos republicanos 

em accao,—o que esta na consciencia publica— e que 

obrigou mesmo a certa reserva a antigos e eminentes 

batalhadores, e especialmente ao de mais merito que os 

guiava, porque uns e outros tinham a franqueza de fallar a 

verdade ao sen partido e aos suppostos chefes do seu partido. 

Terceiro, penso que o Partido Republicano, sob pena 

de covardia, deve, ao menos, nao recuar da actual phase 

de agitagao politica, em que por vezes nao cedeu, mesmo 

diante das armas, repetindo solemnemente e realizando com 

coragem os com prom issos dos sens manifestos anteriores, 

principalmente os do manifesto paulista de 24 de maio do 

anno passado, — comprometteu-se a combater o terceiro 

reinado em todos os terrenos; — e o Sr. Quintino Bocayuva 

nao tern, nem deseja ao menos ter, um tal projecto, como 

se ve do seu discurso em S. Paulo, em que erradamente 

se acastellou no terreno da theoria da evolucao, que jamais 

foi ensinada para justificar a fraqueza; — nem possue no 

terreno material os babitos de bravura pessoal no arrostar 

o poder, affeito a submissao a forca regular ou irregular- 

mente armada, e a submissao d forca do capital, pelo modo 

fatalmente dependente por que exerce a sua profissao. 
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Quarto, entendo que, para honra do Partido Republicano 

Brazileiro, e para que forme sens creditos de capacidade 

politica directora, tdo abalados pela incompetencia e impericia 

de muitos dos sens chefes, elle tem o dever de formuiar 

o programma a realizar no governo republicano, quando 

este Ihe seja commettido; — e o Sr. Quintino Bocayuva 

nao reune as condigoes de habilitacao para tal, jd por 

ausencia de educacdo intellectual apropriada, o que o seu 

manifesto evidencia, jd por umaeducagao civica inteiramente 

feita dentro do regimen monarchico. 

Quinto, e principalmente, porque, conservando o solido 

principio fundamental do Partido Republicano, e as suas 

gloriosas tradigoes guerreiras e paciflcas, jd e tempo de 

dar-lhe uma melhor direcgao politica, mais scientifica e 

mais patriotica, quanto a doutrinagao e processes; direcgao 

nao vasada unicamente nos moldes democraticos, que o 

confundiram no passado com o partido liberal e no presente 

revelam o peri'go de fazel-o absorvido por este partido, o 

que obriga aos republicanos a nao aceitarem o modo por 

que, porfalta deestudo conveniente, oSr. Quintino Bocayuva 

concebe a republica; modo vago, esteril, anarchico, atrasado 

e utopico, segundo a cerebragao ja retrograda de 1870, e 

pois perigoso na sua applicagao ao nosso paiz, quando 

nas nagoes onde tal regimen se realizou, partidos em massa 

pedem a sua reforma. 

Torno-me, portanto, solidario com todos aquelles que 

— e naoserao poucos, mdo grado osmanejos da conveniencia 

politica levada ate o sacrificio das opinioes — tacita on 

explicitamente repellirem, por um motivo de desejo de 

acgao ou por uma questao de principios, a cliefia do 

Sr. Quintino Bocayuva; e pois, com o orgao do Partido 

Republicano de Pernambuco procurando corresponder aos 

votos que em nome daquelle agremiamento faz quanto 

d minha obra politica, no que toca a organisagao de um 

partido republicano constructor, preliminarmente revolu- 

cionario, em que realmente se deseje para a Patria uma 
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presidencia poderosa, instituida pela vontade popular, a 

principio por acclamacao, sujeita em seguida ao suffragio 

universal, — capaz de ser autoridade, na qual se deposite 

uma cautelosa coufiauca, inteiramente fiscalisada pela 

AssemJjlea Nacional, camara financeira, e pela opiniao 

pu])lica, por meio de todos os sens orgaos, — tornada assim 

o delegado representativo da Patria, synthese da liberdade; 

— e pois Governo, na combinaqao feliz dos dous elementos 

que esta palavra resume : — Poder e Povo; — programma 

verdadeiro e pratico do Partido Republicano, que prometto 

em breve desenvolver, com a autoridade que me dao meus 

servigos, o applauso publico largamente manifestado, e com 

o auxilio das luzes de eminentes companbeiros. 

Nestas condicoes, couvicto de que cumpro um dever, evi- 

tando ao partido os perigos de umadireccao quejulgo ma, e 

nao querendo, pela solidariedade, ser responsavel pelos actos 

della, nao reconheco a chefia do Sr. Quintino Bocayuva, a 

quern, de resto, respeito pelos sens servicos intermittentemen- 

te prestados a propaganda republicana « revolucionaria no 

terreno moral », desde 3 de dezembro de 1870 ate 13 de maio 

de 1888, a quern estimo como a um republicano mais velho, 

mao grado nossa divergencia, e a quern agradeco o cava- 

Iheiroso tratamento pessoal que commigo tern commerciado. 

E tendo maduramente reflectido no conjunto da nossa 

situacao politica, na grande obra que e dado fazer a nossa 

geracao, e nos impecilhos que os fructos pecos da arvore 

monarchica querem oppor a vanguarda republicana, 

— termino este manifesto preliminar, denunciando sole- 

mnemente e sob minha responsabilidade a todos os repu- 

blicanos o piano, consciente on nao, de paralysar a nossa 

accao, cobrindo-a com principios a primeira vista attractivos, 

e — o que e peior — o de, na hypothese da luta, aceitar 

a victimacao dos mais ousados, nao em prol do bem 

publico, e sim dos interesses da ambicao pessoal de 

governo, — expondo largamente ao publico, si necessario 

for, as razoes da minha profunda conviccao. 
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arrisco-me aperder a popularidade, sei que junto elementos 

de combate ao odio dynastico, que para mini realmente 

se volta, e que abro mao das migalhas de poder, que 

em nome do povo me teem sido offerecidas. Sou, porem, 

simples e unicamente coherente com o men passado e 

com as minhas affirmacoes publicas, lamentando o egoismo, 

a fraqueza e a incompetencia de muitos, que nao querem 

ser fortes, para serem irresponsaveis. Nem faz mais com 

isto que cumprir um dever para com sua Patria quern 

tern sacrificado a commodidade de suapessoa, de sua familia, 

gozos e socego do lar, pequenos elementos de fortuna, — que 

tern posto em risco sua mesma vida e liberdade, em bem 

da liberdade e da vida da Patria, — e que nao recebeu apoio 

das multidoes, animacao dos homens serios de sen partido, 

nem tomou compromissos solemnes, para depol-os fraco 

e resignado perante quaesquer influencias alheias a marcba 

da politica republicana, on abatido e vencido, diante das 

ameacas barbaras do poder publico. Ainda quando sua 

voz fosse a unica — que nao e — ella seria patriotica, e 

pois seria honrada pela Posteridade, como um digno pro- 

testo na historia do Partido Republicano. E, si nao for 

patriotica, que o publico a julgue e a Posteridade a cas- 

tigue. 0 certo e que jamais essa voz sera cumplice do 

que suppoe um ataque, consciente ou nao, aos sagrados 

interesses da Patria, — e olhando o futuro brazileiro, no 

alto posto em que o publico a collocou, ella continuara 

a ser, — espera-o — a voz da consciencia nacional, cada 

vez mais revoltada contra uma monarchia infame, que, 

quando nao corrompe pelo dinheiro e pelas posicoes, 

corrompe pelo cansaco e pelo terror. » 

Os partidarios da monarchia decadente deveram ter 

batido palmas a esse rompimento. 0 que parecia um 
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symptoma de fraqueza, era evidentemente. um signal de 

pnjanca. 

Historicamente nada havia que estranhar. Em 1871 o 

partido conservador se scindira por occasiao da emancipacao 

do ventre escravo, ficando radicalmentedivididoecaminhando 

um grupo ao lado do outro, e se revesando no poder; 

sem fallar da scisao em 1868 entre radicaesque opinaram 

pela republica (manifesto de 3 de dezembro) e li])eraes 

que, espoliados de sens direitos, levantaram a bandeira da 

— Reforma on Revolucao. 

Nas vesperas da proclamacao, o partido liberal, re- 

unido em congresso, disciplinado pela opposicao, assentava 

o programma com um voto em separado. 

0 Sr. Quintino Bocayuva appellou correctamente para 

o tribunal da opiniao do Partido Republicano, nao levando 

mesmo em conta a declaracao de apoio do de Pernambuco, 

a que alludira Silva Jardim. 

0 delegado desse na corte, o Sr. Annibal Falcao, 

veio em apoio da chefia de Silva Jardim e accentuou 

melhor a situacao politica do chefe eleito no congresso de 

S. Paulo. 

Gomo delegado e fundador mesmo do partido repu- 

blicano do Rio Grande do Norte, coherente sempre e solidario 

com os movimentos de Pernambuco, vim eu, por minha 

vez, a publico, perfilhar o protesto do Dr. Annibal Falcao, 

feito em nome de sua provincia, julgando assim bem 

interpretar os generosos sentimentos dos meus consti- 

tuintes. 

Seguio-se o Sr. Sa Valle, ex-membro da commissao 

directora e representante de um pequeno grupo flumi- 

nense. 

A essas manifestacoes collectivas pelos orgaos regulares 

do partido em diversas provincias do imperio juntavam-se 

outras pessoaes e de clubs por onde elle havia passado, 

o que mais consolidou o sen proposito de proseguir na 

propaganda revolucionaria. 
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Por sua vez o Sr. Qumtino Bocayuva recebeu grande 

apoio par parte dos coreligionarios de diversas provincias, 

o que poz em evidencia a vasta agremiacao de republicanos 

disseminados por todo o ex-imperio. 

Entre esses, achava-se o Sr. Alberto Torres eX. da Sil- 

veira, nomeado mats tarde governador de uma daspvovincias 

rebeldes, como acinte naturalmente aos dissidentes, pois 

o odio partidario abrangeu a todos e a tudo. 

Silva Jardim sentlo fundamente o desprendimento 

destes ultimos, pois em sen escriptorio, a rua do Rosario, 

esquina do becco das Gancellaq fazia elle constantes 

paradas e nao tinha segredo para com elles e com o 

Sr. Dr. Magalhaes Castro, companheiro dos mesmos, e 

por esses motivos talvez negou-se este a assignar urn tele- 

gramma de responsabilidade em sua defesa, quando em 

Pernambuco. 
Mais chocou-se ainda Silva Jardim, porque o pri- 

meiro desses havia adherido a sua attitude em 6 de Ja- 

neiro e mant ido essa adhesao mesmo depots da eleicao do 

Sr. Bocayuva, mas que pretendia justificar-se, em vista do 

protesto do Dr. Annibal Falcao, que creava uma forte mu- 

ralha divisor la no terreno dos principios. 

Isso era motivado seguramente pelos votos que fazia 

aquelle para que se c< organisasse um partido verdadei- 

ramente republicano, que realmente queira a instituicao de 

uma dictadura pratica e da mats plena liberdade espiritual. » 

Emquanto se exerceu directamente a influencia de 

Benjamin Constant e do Sr. Demetrio Ribeiro, no Governo 

Provisorio, pOde-se dizer que realizou este os votos do 

partido pernambucano, que eram plenamente proclamados 

pela dissidencia, o que nao impedio de fazerem parte 

do conselho dos ministros os Srs» Bocayuva e Campos 
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Sailes e serem 03 adhesos da chefia desse nomeados para 

os postos de confianca, de preferencia. 

Perdurava viva a impressao desse acto de rebeldia e 

nao houve para o sen promoter clemencia possivel. 

be posse das posicoes que o exercito e a armada, em 

nome da Naqao, Ihes confiaram, os adversarios de Silva 

Jardim aceitavam a sua adhesao 'a obra commum, mas 

tratavam-no sempre como inimigo, a quern continuaram, 

porventura, a attribuir intencoes anti-pat ioticas! 

Uesta especie deveram ser as que o levaram a acompa- 

nhar o conde d'Eu, no mesmo vapor, em sua viagem ao Norte! 

Ndo perde de valor este. acto pelo facto de sua pre- 

meditada enscenacao. 

Resolvida deflnitivamente a partida, tomou Silva Jardim 

as cautelas precisas, para que essa nao abortasse. 

Razoes tinha para isso, embora mudanca profunda se 

operasse na politica imperial com a subida do partido 

liberal a 7 de junho desse anno. 

Continuava antes contra elle o odio dos fautores da 

Guarda negra, de quern n'um momento de exaltacao, pero- 

rava a 30 de dezembro, depois dos tristes successos que 

extremaram a propaganda republicana neste dia, do modo 

seguinte : 

c( Um homem so deve viver quando seja util a Familia, 

a Patria, a Humanidade! Para elle, cidadao, toda a 

punigao, todo o desprezo! Eliminai-o de vosso conceito! 

Cidadao, eliminai-o! 0 miseravel traidor e o unico re- 

sponsavel pelos tristes factos de que fostes testemunhas! 

S6 elle ? Nao ! Tambem esse indigno presidente do conselho, 

que se arvorou em chefe de uma corporacao perigosa, 

armada, illegal, destruidora, fratricida. Sobre o usurpador 

das glorias abolicionistas deve tambem o povo lancar todo 

o estigma de sen fortissimo desprezo! » 

No 1° anniversario da lei aurea, que, por uma graga 

especial, o presidente do conselho de entao logrou com- 

memorar, pois ja estava resolvida a sua demissao, dizia-se, 
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a boca minda, qus Silva Jardim sepia violentado com outros 

coreligionarios. 

Admiravam-se mesmo, depois de semelhante offensa 

ao presidente do conselho, a quem classifipava de indiyno, 

que elle ainda estivesse vivo. Muitas forarn as emboscadas 

a que escapara depois disso, em sua excursao pelas cidades 

mineiras. 

Tendo apertado o calop, com o sen cortejo de molestias, 

resolvera Silva Jardim levar a familia para S. Paulo, onde 

devia permauecer, emquanto elle faria aquella excursao. 

Alii eucoutrara a ijracos com a morte sen concunhadq 

e antigo inimjgo, com quem, depois da morte do conse- 

Iheiro Martim, havia desapaixonadamente se reconciliado» 

Em virtude de semelhante esforco, viagens de ida e 

volta, nodes mal dormidas, etc., ao recolher-se uma noite, 

depois de uma importante conferencia com o tenente- 

coronel Madureira soi^re a mellior forma de fazer a 

revolucao, sentio-se incommodado portal modo que inspirou 

fortes cuidados ao sen bom amigo Dr. R. de Sa Valle, 

que logo propoz leval-o para Paineiras, onde tempo- 

rariamente se achava. 

Julio Diniz, a quem fizera chamar, acudira, e com elle 

Barata Ribeiro. Felicio dos Santos, que havia subido para 

tirar de si uma ligeira, mas importuna febre intermittente, 

e fora o primeiro a medicar-me. 

Em seguida, os Drs. Julio Brandao, Teixeira de Souza, 

Stockier e Romagueira Gorreia se havlam collocado a 

mxnha cabeceira, a combater energicamente o mal. Os 

meus estimados esculapios discutiam entre si o caso, 

sustentando alguns que era de febre amarella, e outros 

que de febre perniciosa. 

Uma tarde li nos olhares pezarosos dos meus amigos 

que o meu mal parecia nao ter remedio. Era uma 

dessas enfermidades graves e agudas que nos minam 

a vida em poucos dias. Apezar de um subdelirio con- 
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sciente, guardava intacta a razao, de modo a'sentir o 

reconhecimento ao ver-me numerosamente visitado, com 

um carinho fraterno, e ao saber, pelo pouco que me 

'liam dos jornaes, o interessc geral que despertava no 

publico a minha doenca. 

Nesse dia chamei Luiz Pires, e declarei-lhe que me 

sentia mal, mas que queria morrer como tinha vivido. 

Nao precisava de soccorros theologicos ; julgava-me 

bem com minha alma, e morreria satisfeito com ter 

trabalhado pelo meu paiz, embora deixasse esposa e filhos, 

que estavam ausentes, e que eu impedira de yirem ver-me, 

no estado de epidemia em que se achava a cidade. » 1 

Pelo verao reunia-se alii a melhor sociedade e, em- 

bora os matizes politico's diversos, deram todos os pre- 

sentes as mais demonstrativas provas de sympathia ao 

il lust re enfermo. 

A molestia fora-lhe um novo estimulo, julgou pelo 

carinho e interesse que despertara em roda e fora que 

a sua vida merecia mais do que Ihe parecia. Foi como 

uma antevisao da eternidade, isto e, da immortalidade 

posthuma. Os presentes sao algumas vezes a represen- 

tagao dos posteros. 0 sen juizo e o prenuncio da poste- 

ridade e e agradavel ver-se a gente prejulgada em vida ! 

Depois de restabelecido, seguira em companhia do 

Dr. Nominato Lima, com destino a Fazenda do commen- 

dador Domingos Theodoro de Azevedo, em Santa The- 

reza de Valenga. 

Recomegava a faina da propaganda^ na provincia de. 

Minas. 

1 Memorial e Viagens, pags. 231 e 262. 
S.J.—14 



210 

Depois do repouso de alguns dias, seguiu para Mar 

de Hespanha, onde conferenciou sent ado, pelo debil estado 

em que ainda se achava, sendo ahi recebido pelos Drs. 

Goncalves Ramos, Costa Reis, J. Galdas e Necesio Tavares. 

As suas conferencias desta serie, em Pomba, Rio 

Novo, Rio Branco e Poiue Nova, Leopoldina, Ubd e Ca- 

taguazes correram sem alteracao de ordem publica. 

Os nossos coreligionarios de Leopoldina, a principio 

negaram-se a auxilia-lo, em virtude de nao trazer elle 

recommendagdo official, mas persistindo Silva Jardim 

em fallar, visto que para fazer propaganda nao precisava 

de UcenQa do partido, elles puzeram-se, por fim, a sen 

lado, correndo a conferencia muito applaudida. 

Orou tambem em Tombos e Santa Luzia do Car angola, 

onde teve logar a conferencia no Paco da Gamara, por 

impossibilidade absoluta de realizar-se no theatro. 

A superexcitacao politica propagava-se. A massa dos 

pretos era posta em campo. 

Em Santa Luzia houve grande amotinacao de gente em 

frente ao hotel onde hospedou-se Silva Jardim. Dahi 

seguira para Patrocinio, onde foi-lhe offerecido um ban- 

quete. 

A 13 de marco achava-se de volta em S. Luiz, em 

casa do Dr. Monteiro Manso. 

Destinava-se a Angustura (antiga Madre de Deus do 

Angu), onde o esperava um temeroso conflicto. 

Apezar de prevenido, para alii se dirigiu escoltado 

por um grupo abnegado de coreligionarios a cavallo. 

0 carro que Hie era destinado e atacado. Entram a 

galope na villa. Os pretos cercam o hotel. Silva Jardim 

procura parlamentear, 

Manda chamar o capataz: 

— Rapaz, o que quer voce? 

— Nada, senhor. Mas dizem que este discurso e 

para nos escravisar outra vez, e que Vm. quer matar a 

Princeza. 
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— Deixe-se clisso... 0 melhor e socegarem e irem 

depois ao sen trabalho. 

— Vm. pode fazer a conferencia, mas nao ha de 

fincar a bandeira da Republica aqui no largo. 

— Rapaz, ninguem costuma fincar bandeira e nem 

matar a sua princeza. A Republica e para bem de todos. 

Pode ir embora. 1 

« A conferencia realizara-se em um salao. Um grande 

numero de senhoras estava presente. Admire! nesse dia o 

lieroismo das mulheres mineiras. Os pretos estavam do lado 

de fora, deitados na relva, recostados^ a ouvir. Eu fallava 

n'uma tribuna alta? proximo a uma janella, de modo a 

acompanhal-os com o olhar. 

— Veja! diz-me um amigo, puxando-me o paletot... 

Olho : um preto dispunha-se a armar a sua espingarda. 

Si o tiro viesse, apanhava-me directamente o tronco. 

Voltei-me rapidamente. 

— Si vir que elle desarma, tome-me pelo paletot e 

atire-me ao chao, disse. 

De facto, elle preparava-se a apontar-me a arma. 

Gontinuei afallar... dizendo phrases decoradas, quasi 

inconscientes, para nao alarmar todo o auditorio e pro- 

duzir um conflicto horrivel... ; mas fitei com toda a forca 

possivel de men olhar o assassino... Naquelle,momento 

fallava sb para elle. Tinha-o bem em face. 0 infeliz, 

subjugado, fitava-me tambem; nao conseguia despregar o 

sen olhar do men, e a arma tremia-lhe na mao. Um 

companheiro, atras delle, estimulava-o; mas a certeza de 

que era visto dominava-o... E alii ficou, meia hora ainda, 

com a arma ao lado, estupidificado, temendo jd talvez o 

castigo. Assim era, porque no dia seguinte, pela manha, 

vein pedir-me perdao. » 2 

Em S. Jose d'Alem Parahyha, para onde viera, rea- 

lizara a conferencia sem incidente algum, mas a noite, 

1 Esse dialogo ^ raais ou menos reproduzido das Memorias e Viagens. 
2 Memorias e Viagens, pag. 298 e 299. 
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quando se achava com 03 coreligionarios em festa, viera 

o delegado de policia preveiiil-os que os pretos iam invadir- 

Ihes a casa, si nao retirassem a illuminacao exterior. 

Havia uma indignagSo geral. 

AJguns sahiram disfarcadamente para fora, e infeliz- 

mente voltaram convencidos que alguma cousa se tramava 

uas trevas. 

Agora era a entrega dos musicos, que elles queriam. 

A bauda era composta de pretos. Silva Jardim oppoz-se. 

Fallou ao chefe abolicionista do logar, um antigo signatario 

do manifesto de 3 de dezembro, e esse mostrou-se impotente 

para cooter os assaltantes. 

Os negros chegavam de todos os pontos e queriam 

effectiyameute matar Silva Jardim. Este tiriba que em- 

barcar na estagfio do Porto Novo nesta manha. Era impos- 

sivel. A cidade estava guardada e nfio queriam deixal-o 

sahir. 

Gonseguiram illudir a vigilancia e sahiram pela ma- 

drugada. Embarcara nao sem perigo, pois soubera que alii 

um capanga armado esperava-o para assassinM-o, tendo-o 

disto persuadido alguns adversaries. 

Estava^ porem, de mare o nosso herbe. 

Chegara a tarde em Valenga com estrondosa recepcao. 

Estavam p'ersuadidos que nada haveria? quando de marcha 

para o theatro^ comegaram de ser apupados por grupos 

de pretos, 

« A conferencia nao havia ainda comecado e ja o thea- 

tre era atacado. Em breve, trocavam-se tiros de parte a 

parte. 

Face um homem correr ao hotel e trazer o men 

revolver. Era precise defender-me. Nesse interim, comecei 

adirigir a repulsa contra os que nos atacavam. 

N'um momento as portas comeQaram aceder. 

Emflm reanima-se o combate, e conseguimos rechacar 

os assaltantes. Estavamos alii, entre outros, Joao Barcellos, 
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o Dr. Urbano Marcondes, o Dr. Jacintho Dutra, o Dr. Paula 

Fonseca e mais alguns valentes companheiros. » 1 

De volta d corte, donde fora chamado por telegramma 

para produzir uma defesa em jury de um seu cliente, faz 

um notavel discurso de 3 boras, no fim de uma sessao 

nocturna, conseguindo com o concurso de outro advogado, 

oDr. Busch Varella, livraroreo, oque Hie valeu um grande 

triumpho. Ate entao pensava-se que o homem era sdmente 

um agitador e precisou mostrar-se e impor-se como advo- 

gado, e mats do que* isto, como jurisconsulto consummado. 

Alem desta causa de falsificagao de um testamento 

teve uma importante de divorcio, e mais tarde aceitou a 

da defesa do Sr. Gapanema, todas importantes, alem de 

outras de menor circumstancia, chegando mesmo a ganhar 

alguns contos de reis nesses dous annos de advogacia, em 

que trabalhou em companhia do Dr. S^i Valle, genro 

daquelle outro seu collega de officio. 

Silva Jardim, depois de installado, dirigira uma circular 

impressa aos sens amigos do interior, em que punha a dispo- 

sigao os services politicos ede advogado na capital do 

imperio. 

Nova digressao fizera, em seguida, a Caxambu e dahi 

a S. Jocio cVElrey, chegando ate Ouro Preto, depois de 

haver feito conferencia em Prados. 

Minas recebia-o em festa. A esse tempo ja tinha elle 

conseguido impor-se, bem que ainda nao rompesse de todo 

com o grosso do partido. Fallava-se de sua candidadura 

pela Bahia, de cuja occasiao se aproveitara, como fez em 

relagao ao 8° districto daquella provincia, para expor suas 

ideas sobre o parlamentarismo, que combatia. 

Em S. Joao d'Elrey, novo conflicto aguardava a pro- 

paganda republicana. 

A conferencia teve logar no hotel. 

« Quando terminava, rompeu na rua nova assuada. Des- 

prezamol-a. Continuou, nao obstante. 

1 Memorias e Viagens, pags. 304 e 305. 
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Estavamos no banquete, quando a casa comecou a ser 

apedrejada. Um dos nossos, que chega a Jnnella, ve um 

padre a ajuntar pedras na batina e entregal-as a alguns 

homens. Santo destino da veste sacerdotal! Tinham con- 

vencido a alguns italianos que deviam voltar-se contra 

nos, porque a imperatriz era sua patricia, e esses homens 

atiravam os project is, que chegavam as vidracas de um 

quarto andar de uma casa de grande altura. 

Era um ruido medonho. Fecham-seas portas. Trocam-se 

tiros. Acalmo as senhoras. 

— Aqui so ha esperar, digo eu. 

— Fogo! fogo! gritam. Estavam ineendiando a casa. 

— Facam fogo! digo eu. E afastamos o miseravel 

incendiario a tiros, que Ihe cahem do alto da janella e que 

por milagre erram o alvo. 

A's tres da madrugada, velavamos, quando batem a 

porta. 

— Quern e? 

— Amigo. Previnam o Dr. Jardim de que vao impor-lhe 

a retirada da cidade ja. Acho prudente que saia;docon- 

trario, matam-n'o. 

— Diga que venham buscar-me, grito indignado, que 

os receberei no alto da escada. Ainda temos balas nos 

revolvers. Armemo-nos todos, senhores. 

Que ! haviam de impedir-me ate o direito de locomocao ! 

Nesse momento chamam-nos dos fundos da casa. 

— 0 que e ? 

— Armas ! gritam. 

Eram senhoras que nos forneciam revolvers. 

Sublime! Foi em Minas e em Pernambuco que encontrei 

as mulheres brazileiras mais corajosas. 

A' tarde, estava em Queluz, depois de uma viagem 

fatigantissirna, succedendo a uma noite pessimamente 

dormida, e toda cheia de emocoes. la coberto de po, a 

face vermelha e entumecida, olhar abatido, o ar fatigado. 
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Gonsegui orar a noite. Arthur Nascimento e Camillo 

Baeta prepararam-me ahi a coriferencia. 

No dia seguinte fomos visitar uma fazenda, onde conta 

a tradicao que Tiradentes fizera reuniaode conjurados. 

Entrei em Ouro-Preto, a capital, ao calor do enthusiasmo 

da mocidade das escolas. 

Reallzo a tarde uma conferencla muito applaudida. 

Quando, prosando, combatia os erros do imperio com 

a veherhencia que a approvacao geral iucitava, o trovao 

troou terrivel sobre os contrafortes em que assenta a 

antiga Villa Rica. Goiiicidencia terrivel: eu fallava do 

martyrio de Tiradentes ! A' noite, houve passeiata popular ; 

o Dr. Joao Pinheiro, que redigia o Movimento e que 

dirigia por eleicao do congresso o partido em todo o Estado, 

fizera um bom discurso. 

No outro dia visitei a cidade, quasi sempre coberta 

de nevoeiro, de aspecto tristonho, mas de um encanto tradi- 

cional, a lembrar todo o nosso passado de colonia; o 

palacio, que e quasi um castello fortificado, onde vejo 

um quadro representando o Tiradentes; 1 alii, a casa onde 

moron Gonzaga; aqui, na prisao, o calabouco onde foi 

assassinado, ou onde se suicidou Glaudio Manoel da Gosta; 

alem, a casa onde morrera Marillia de Dirceu, e ainda a 

goiabeira silvestre, onde, reza a tradicao, era o logar em 

que ella e Gonzaga fruiam doces amores! que de lendas 

e tradicoes historicas ! 

Nessa mesma tarde cheguei a Barbacena. 0 Dr. Antonio 

Carlos, velho advogado liberal, irmao de Martini Francisco, 

entao chefe republicano, recebeu-me carinhoso, bem como 

os outros coreligionarios. A conferencia correu entre 

i Trabalho do notavelartista Leopoldino de Faria. (Nota do autor.) 
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applausos. Martim Francisco, filho de Antonio Carlos, pronun- 

ciou um discnrso promettedor na passeiata que se realizou. 

Foi assim que percorri a terra em que havia um seculo 

o sangue de Tiradentes regara o solo, adnbando-o para 

bem produzir a arvore da liberdade no Brazil. ))(Mem, e 

Viag., pags. 309 a 317). 

Em maio estava ja de novo com a familia em Santa 

Thereza, rua Augusta, pelo anniversario da abolicSo. 

Quando fora as compras, a criada ouvira estar fallando 

que naquelle dia queriam dar cabo do pair do, 

Voltou assustada e communicou seus receios a dona 

da casa. Fallava-se de um assalto. 

A D. Margarida Jardim, sempre corajosa, nSo deixou 

de impressionar-se neste dia. 

Os recentes e repetidos conflictos nessa viagem por 

Minas faziam-na pensar que havia um piano assentado de 

assassinar o marido. 1 

Mandou a rapariga d minha casa chamar Luiz Pires. 

Este morava em uma dependencia do Collegio, no pendor 

da montanha, e era sen companheiro Reinaldo Machado, 

admitlido no estabelecimento em condicoes identicas. 

0 dig-no secretario de Silva Jardim estava neste dia 

de cama com uma tremenda erysipela, de que soffria 

frequentemente, e nao pode acudir ao chamado, apezar dos 

rogos e lagrimas da portadora. 

Ao passar, de volta, pela frente do estabelecimento, 

vi que ia desolada e solucando. 

Indaguei do que era, e ella referio-me em poucas 

palavras o que ouvira na venda, e do chamado ao Luiz 

Pires, de sua recusa, por impossibilidade de manter-se de pe. 

Tive apenas tempo de trocar de roupas e segui para la. 

iOs jornaes o denunciaram por esse tempo. 
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fincontrei a D. Margarida um pouco mais acalmada 

e em prepares para sahir com os pequenos. 

0 Jardim mostrava-se socegado, mas bem se via que 

uao ignorava o perigo de que o diziam ameagado. 

— Leao, peco-llie para acompanhar Guida ate d cidade, 

onde ella vai passar o dia, em casa do nosso coreligionario 

Jose Silverio Barbosa. 

— E voce ?! 

— Eu desgo sdsinho, a pe^ conforme costumo. Ndo quero 

que pensem que recdo de medo. 

E desceu a encosta por Monte-Alegre abaixo, passando 

pcla frente da venda onde ouvira a criada fallar que elle 

seria atacado naquelle dia, despedindo-se de n6s ao entrarmos 

no bond, a familia e eu, que seguiamos pelo Piano inclinado. 

A' vista de tal temeridade, creio desistiram os atacantes 

de investi-lo, si e que nao foi apenas um susto que quizeram 

pregar d rapariga. 

Esse dia, passara-o no escriptorio, a rua Nova do 

Ouvidor n. 15, em companhia de alguns amigos, resolvidoa 

vender caro a vida, si acaso fose atacado. 

Nao fora, porem, o governo do Sr. Joao Alfredo com 

a sua bella guarda negra alem do terreno da ameaca. 

Seguio-se a viagem a S. Paulo para tomar parte no 

congresso. 

Nessa cidade, fora-lhe offerecido um banquete, em adhe- 

sdo a sua attitude. 

De volta, jd vimos a posicdo que assumira sobre a 

questao de chefia. 

0 congresso de S. Paulo apenas reconhecera de util 

a necessidade de concentrar em mdo de um so a direcgdo 

suprema do partido, si bem que por interesses de qualquer 

ordem e zelos de glorias passadas, confiasse a chefia ao 

velho coreligionario, tao cheio de services a propaganda 

como entendiam dever ser feita os evolucionistas. 
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Com a subida dos liberaes julgdu-se Silva Jardim mais 

acoberto de semelhantes ataques. Era presidente do conselho 

de ministros o Visconde de Ouro Preto, casado com uma 

tia de sua mulher. 

Essa circumstancia nao deixou de infiuir em sen animo 

no tocante a realizar sua viagem ao norte. 

0 governo, porem, liavia assumido a responsabilidade de 

paralysar o movimento republicano, e depois de suggerir a 

viagem do conde d'Eiq como um expediente salutar, cumpria- 

Ihe desembaracar a partida desses importunos. 

As relacoes de parentesco com o gabinete 7 de junho 

de nada valeram, pois, a Silva Jardim. Este tomara o 

mesmo vapor que o conde e ao saltar na Bahia fora 

victima outra vez da guarda negra, que outro nao era o 

nome que se arrogava a policia disfargada, que em todos 

os tempos envergonhava a farda de mantenedores da ordem. 

Ao fundear o vapor, fora Silva Jardim recebido em 

festa e desembarcou em meio de acclamacoes, ao passo que 

o mesmo conde seguira para o palacio da presidencia 

acompanhado apenas de um pequeno grupo official. 

Ao saber-se no Rio de Janeiro da partida de Silva 

Jardim em companhia do conde d'Eu, a cidade fora preza 

de grande commocao. Todos a uma impressionaram-se por 

este golpe de audacia! 

Era o cumulo ! 

A resoMcao friamente levada a effeito produzia os re- 

sultados previstos. O povo agora interessava-se pelo 7^0- 

pagandista e achava que elle era o homem da situacao. 
0 

Para se arrogar a direccao do partido, marchar a 

frente, era mister ter bastante coragem e nao recuar ante 

perigo de especie alguma. 

Estava, pois, na opiniao popular sagrado chefe da 

revolucdo, 

Dahi essa estupefacqao publica, quando 0 viram des- 

alojado do governo da Republica e quica desgostoso e 

perseguido... 
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Na ladeira do Taboao, um grupo de capadocios ba- 

hianos^ uma verdadeira malta de capoeiras, composta de 

policiaes e libertos, de soldados e membros da guarda negra, 

atacara os populares inermes, os estudantes desarmados, os 

representantes do commercio e outras classes, travando-se 

um conflicto medonho, d'onde resultou mortes e ferimentos. 

As autoridades por si ou por sens patronos queriam des- 

embaracar o conde desse impertinente adversario, que se 

obstinava em seguil-o per terra marique, como segue 

a sombra o corpo. 

« De todos esses deploraveis acoutecimentos resaltam, 

digamol-o com frauqueza, duas tristes verdades: que a 

nossa policia descurou-se inteiramente de prevenir os dis- 

turbios e de reprimil-os para garantia da ordem publica, 

e alguem houve, pelos bastidores, que preparou as vergo- 

uhosas scenas. » 1 

Seguio-se um ataque a Escola de Mediciua, onde se 

abrigaram os estudantes, e os proprios lentes tomaram 

parte na repulsa ao iuimigo. 

Depois dos conflictos, em que a vida de Silva Jardim 

esteve em imminente risco 2, teve logar um bauquete na 

residencia do Dr. Virgilio Damasio, em que foram presentes 

muitas senhoras e onde ao dessert fallaram os mais 

destemidos campeoes da democracia. « Em brilhantes e 

eloquentissimas palavras agradeceu oDr. Silva Jardim, sa- 

Jientando a coragem dos coreligionarios bahianos e espe- 

cialmente a abnegacao civica do Dr. Virgilio. » 3 

Regressara a bordo, em companhia do chefe de policia, 

que para isso se offereceu, naturalmente admirado de ainda 

o encontrar vivo e para resalvar juizos temerarios... 

1 Diario de Aoticias, da Bahia. 
2 Onde esta este Silva Jardim, que eu quero matal-o ? gntava, dirigindo-me a 

pergunta, um capadocio, homem grande e reforcado, cor de raulato, narinas dilatadas, 
olhos grandes injectados de sangue, physionomia descomposta, cabellos encarapinhados, 
trajamlo apenas calqa e camisa, e brandindo uma grande faca, especie de punhal... 

Olhei-o sereno. Dizer-ihe que nao sabia ? Seria negar-me a mim raesaio. Dizer-lhe 
que era eu ? Fora um estupido sacrificio. Fiz silencio. Si a sua ponetraqao fosse maior, 
estava eu morto. (Mem. e viag., pagc45.) 

3 Luiz Pires. CaUas aos jornaes flumiaenses. 
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0 desembarque em Pernambuco foi um novo triumpho. 

A sua estada nesta provincia deu logar a um pro 

nunciamento manifesto do povo pernambucano em favor 

da propaganda republicana. 

0 pensamento de Silva Jar dim n5o era. realmente 

seguir o principe impertinentemente ate o Amazonas^ em- 

bora issofosse mats espectaculoso, e sinq o que era de mais 

resultados, sitiar-lhe a propaganda no centro do Norte? 

em Pernambuco, de modo que ao voltar encontrasse ahi 

ja vibrante a massa popular. 

Vieram telegrammas annunciando a attitude aggressiva 

de Jose Mariano e o saber-se que dispunha elle de grandes 

elementos perturbadores poz em sobresaltos os coreli- 

gionarios da corte. 

A propaganda seguia a sua marcha; Silva Jardim havia 

fallado por diversas vezes, e de volta de sua excursSo 

pelo interior da provincia jd encontrou Annibal Falcdo, que 

voou em seu auxilio. 

Elle conhecia melhor que ninguem o caracter daquelle 

seu contraparente, e agora, que estava investido do poder, 

de quanto nao seria capaz! 

Uma noite, em vista do que se espalhara pela cidade 

e dias antes de sua partida, passara elle um telegramma 

ao Sr. Jose Mariano responsabilisando a sua pela vida 

de Silva Jardim e firmado pelos coreligionarios presentes, 

com excepgao, como disse, do Sr. M. Castro, que para 

escusar-se allegou ser lente da Escola Naval, etc. 

Nao serd jactancia dizer que depois disso as cousas 

serenaram um pouco.".. e Silva Jardim pode agir com mais 

liberdade. 

A vida, os costumes, a natureza nortistas influenciaram 

profundamente no animo de Silva Jardim. 

Assim, a visita ds cidades do interior de Pernambuco 

foram fontes de profundas cogitagoes philosophicas. 

Passara por Pan d'Alho, Nazareth e Timbauba, fallan- 

do nestas duas ultimas. Um matuto, que o ouvira, dissera: 
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— Nunca vi missionario pregar tao bem! 

Na verdade. que outra cousa nao era, diz Siiva Jardim, 

que achava-lhe talvez razao, o que eu parecia orando em 

estylo apropriado a este povo ingenuo, simples e bom, 

que quasi derramava lagrimas, quando eu Ihe promettia 

com a republica uma terra de promissSo, ao menos uma 

patria melhor. Assim seja : se bem que na intimidade digo 

que me darei por contente, si os primeiros dias do novo 

regimen ndo inspirarem saudades dos ultimos da mo- 

narchia, ruins mesmo como elles sdo. 1 

Outra nao e a origem das prophecias. As palavras por 

mim griphadas soaram muitas vezes como um dobre 

lugubre aos ouvidos dos republicanos sinceros, mas nSo 

convenceram nunca da preiensa verdade que encerravam. 

Por mais desastrados que correram esses primeiros 

dias, nunca poderiam despertar saudades pelos ultimos da 

monarchia. 

Em materia de governo ndo se pode imaginar cousa 

mais abominavel que a decomposicao moral do regimen 

decahido. Era o esvoacar dos corvos em derredor da carniga. 

A podridao era a nota moral desse malsinado termo 

da vida. 

Os prophetas eram contemporaneos dos acontecimentos, 

mas escreviam-nos com antedata, de modo a parecer que 

os prognosticavam. 

Silva Jardim, que presenciara os primeiros dias da 

Republica, lia com antecedencia o destino da instituigao. 

A entrada em Gogana fdra triumphal, as ruas estavam 

emljandeiradas, os habitantes chegavam ds portas, alegres, 

tumultuosamente, olhando com sympathia o illustre lios- 

pede. 

A conferencia teve logar no salao de uma sociedade, 

ao som de musica, entre vivas e flores e o estrugir de 

innumeros foguetes. 

1 Meraoms. e viagens, pags. 373 e 374. 
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De Goyana dirigira-se a Tcjuarassu, onde fallara com 

exito. Desta cidade e sens arredores nos falla cheio de 

saudosas recordacoes e por um modo inteiramente estranho 

a politica^ o que me leva a reproduzir essa admiravel 

impressao que a vida nortista produzira em seu organismo 

de politico e homem de lettras. 

« Era a tardinha, o sol punha-se no occaso^ e a natureza 

nortista tomava um aspecto de estranha melancolia naquella 

solidao. Que o era. Pareciamos marchar por uma cidade 

deserta. Realmente, Iguarassu, a primeira povoacao da 

provincia^ testemunha de assaltos continuos de indios 

durante o periodo colonial, e muito pouco habitada. 

Canticos suavissimos chegam aos nossos ouvidos. 

Partiam do coro de um convento proximo, collocado 

naquella altura para dominar o horisonte, onde ao longe 

se destacava a ilha de Itamaraca, a segunda parte da 

capitania de Santo Amaro, e celebre pela excellencia das 

suas fructas, especialmente das da arvore da mangueira. 

Era uma musica religiosa, um hymno da igreja 

entoado naquella solidao por umas pobres freiras, que se 

viam as vezes a bracos com a fome. Naquella bora eram 

alguma cousa de divinal aquelles accordes, cantados com 

voz plangente e ungida, especie de lamento de virgens 

retidas no seu amor pelo mundo, voltados somente os 

seus affectos para um deus frio, morto, crucificado, in- 

capaz de realmente estender-lhes os bracos n'um amplexo 

puro e fecundante de esposo. A harmonia do orgao, 

esse admiravel instrumento creado pela Idade-Media, 

augmentava o encanto daquelle espectaculo antigo, tao 

estranho e inesperado nesse momento para o men espirito, 

preza da agitagao mundana, e convidava-o a uma reverie, 

sem fim, n'uma meditagao tranquilla, pelos seculos afora, 

transportado do mundo da accao para o do ideal... 

Silenciosos, alii ficdmos muito tempo, eu e o men com- 

panheiro... .Id o luar cahia em cheio sobre o campa- 

nario. 
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Seguimos : agora era uma ruiiia que se nos apresentava 

a vista. Uma antiga igreja, que a falta de fe e de 

recursos fizera abandonar. Era a primeira vez que eu 

via ruinas em men paiz. Tres paredes sustentavam-se 

erguidas, tendo caliido quasi toda a da frente, que servia 

de entrada, couservando aiuda, entretauto, o portal, de um 

raro lavor. 0 tecto era o ceo, azul e estrellado, sol3re as 

nossas cabecas. 

Havia sombras movedicas, especie de phautasmas, 

creados pela oscillacao da f olhagem recortando-se aos cla- 

roesda lua, e alguns iusectos rastejavam pelas folhas seccas. 

Um como que ar de mortos bondosos se espalhava 

em tor no, nao sem acordar na alma o pavor natural 

que inspire todo o passado lugubre. » 1 

A 2 de julho regressava ao Recife, voltando por Olinda, 

partindo a 6 para Palmares. Naquelle dia commemorava 

a grande data bahiana e fora alvo de uma ruidosa mani- 

festacao dos academicos de direito, fiihos da invicta cidade, 

que assim achavam meio de protester contra o ataque, a 

mao armada, dos capadocios na ladeira do Taboao. 

Em Palmares fora-lhe offerecido um banquete de cem 

talheres, ap6s a conferencia na prdca publica, a que 

assistira numeroso auditorio, que o cobrira de prolongados 

applauses. 

Tres dies depots realizava sue ultima conferencia em 

excursao pelo interior da provincia, na cidade da Victoria, 

onde Ihe foram prodigalisadas novas manifestacoes de 

apreco. 

A 14 confraternisava com a colonia franceza, por 

occasiao de encerrar a reuniao do partido, presidida por 

Martins Junior. 

Era precise tornar patentes as vistas do conde antes 

de voltar este do extreme Norte, e lavrar em meeting 

publico um protesto em nome do povo pernambucano. 

* Meraorias e viagens, pags. 380 e 381. 
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« Estava-se em plena guerra civil e achavamo-nos sob a 

espada do Poco da Panella, onde morava o caudilho; 

poderiamos ser victimas da nossa generosidade; mas o 

hnperio do Norte nao se formaria para submetter a Repuhlica 

do Sul sem protesto desse mesmo Norte. 0 principe seria 

afinal vencido, bem como os sens sequazes. 

Nao nos enganamos. Esadmeeting, embora nao realizado, 

oi a demonstragao da maior forga moral para o nosso 

partido; e, de torna viagem, o Sr. Gastao de Orleans fazia 

um discurso aos estndantes, na Academia, garantindo que a 

monarchia seria a liberdade, e que cederia no dia em que 

as urnas exigissem a Repuhlica, » 1 

0 motivo por que nao realizara-se o meeting annunciado 

foi de todos sabido. A'ultima bora, o delegado de policia, 

receioso dos successos, procurara Silva Jardim e o dissuadira 

de fallar, assignando um documento escripto, em que se 

declarava impotente para manter a ordem. 

Em vista dessa fraqueza da autoridade, salva assim a di- 

gnidadedo partido, terminou a crise aguda da propaganda na 

capital de Pernambuco com a presenca nella de Silva Jardim. 

« —Entao nao vai ate o nosso Gear a, perguntava-me 

Joao Gordeiro no nanquete que Ihe offerecemos em Per- 

nambuco, na sua volta ao Sul. 

— Nao posso, e sinto muito. Queria ver a terra da 

luz, disse-lhe sorrindo, conhecer Barbosa Lima e outros, 

e mocos da Escola Militar, que Candido Mariano, desterrado 

do Rio, me informa ser nossa partidaria. Nem poderei 

mesmo ir ao Rio Grande do Norte, onde Pedro Velho me 

espera, e onde Luiz Souto, o irmao do nosso coreligionario 

Jose Leao, pretende hospedar-me. 0 mesmo acontece quanto 

ao Maranhao, Para e Amazonas, onde tudo estava prompto 

para receber-me. 

— Sabe que se falla na sua candidatura pelo 8° districto 

de Minas? 

^lemorias e Viagens, pag. 399. 
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— Sei, e que assim e, devo estar mais proximo do 

theatro dos acontecimentos. 

— Aconselho-lhe que nao toque na Bahia. Seria sujeitar 

os nossos coreligionarios dalli a um novo conflicto, e 

expor-se a uma morte certa. Os bateleiros estao todos 

colligados para afogal-o no mar, na travessia. 

— Nao serao ameacas vas? 

— Nao, nao sao. 

— Nesse caso, irei directamente. 1 » 

« Emquanto o ministerio Ouro Preto se organisava, eu 

tivera a idea de enfraquecel-o no i^erco, convocando um 

meeting, em que o povo do Rio protestasse contra a chamada 

ao poder de um homem que o opprimira com um imposto 

que o levara a revolta. Era um recurso de guerra muito 

justificavel, e que poria o governo, ainda nao constituido, 

sem mesmo ter chefe de policia definitivo, na contingencia, 

on de reagir desde logo contra o d irei to de reuniao, 

impopularisando-se, on de consentir no exercicio delle, 

deixando, pois, que atorrente republicana seguisse victoriosa. 

Porem, apezar dos esforcos conciliadores de que nesse 

momento foi orgao Annibal Falcao, nada se pode conseguir 

do elemento do partido, que o chefe recem-eleito dirigia, 

eximindo-se mesmo esses coreligionarios de um modo publico, 

de toda a responsabilidade dos acontecimentos. Em taes 

condicoes prefer!, como sempre, a inaccao a qualquer attitude 

que revelasse serias divergencias, sbmente prejudiciaes ao 

nosso triumpho politico. 

Forte, pelo nosso silencio, o ministro apresentava-se 

dias depois as carnaras, erguendo o grito de « Viva a 

Republica », que o padre Joao Manoel levantara, e elevando 

o outro de « Viva a Monarchia. » ( Obra citada. pag. 413 ) 

« Entre os bons auxilios que nesse momento me nao 

falharam, devo citar a pessoa de Ferreira de Araujo. Com- 

i Memorias e Viagens, pag. 4d,3 e 409. 
S. J.—15 
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quail to a Gazeta de Noticias se reservasse uma lilierdade 

de apreciacao do3 actos g-overnameataes, como jornal 

neutro que era, comtudo a minha columna de franca 

propaganda ahi funccionava continuadamente, sem que a 

folha tivesse outra recompensa alem da minha colla- 

lioracao. 1 Ja alludi ao papel politico da Gazeta na obra 

republicana ; mas devo consignar aqui especialmente esse 

apoio excepcional, que jama is faltou, vindo de uma perso- 

nalidade de politico moderado, alma tranquilla, de artista, 

amigo da vida no que ella tern de sao e de forte, e 

sobretudo coraqao al^erto ao impulso generoso de todos 

os bons tentamens. » ( Obra cit .da. pag. 416.) 

« 0 ministerio empregava esforcos extraordinarios, no 

sentido de desenvolver o jogo bancario, afim de que a 

orgia financeira fingisse riqueza, e o paiz se suppuzesse 

feliz quanto aos recursos materiaes. Politicamente, a 

maior oppressao e concepcao pareciam triumpbar da 

propaganda repulilicana. As eleicoes de 31 deagosto tinham 

sido por toda a parte uma serie de escandalos e de 

violencias. » ( Obracitada. pag. 419. ) 

A victoria do governo fora de facto geral, porque a 

liberdade de voto tinha sido de todo sophismada. Por 

outro lado, o governo irritava o elemento militar, sendo 

o incidente acontecido ao tenente Pedro Carol i no o pri- 

meiro signal de alarma, a que devia responder Benjamin 

Constant com o celebre discurso da Escola Militar, e a 

que devia seguir-se dias depois a proclamacao da Republica. 

Nao ha escurecer que o effeito de todo esse trabalho de 

propaganda fora de uma influencia capital no animo do 

governo. 

Rememorando esse trabalho, diz o Sr. Felisbello Freirena 

sua Historia Constitucional : « Eis ahi os services que 

prestou Silva Jardim na phase mais aguda e perigosa 

da propaganda. 

1 O Paiz cobrara 200$ pela publicacao da carta de 6 de Janeiro. 
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Foi elle quem Ihe deu esta actividade e quem imprimiu- 

Ihe a celeridade que se accentuou de 1888 a novembro 

de 1889. E' uma das suas mais imponentes flguras. Podemos 

mesmo dizel-o — nesta phase foi elle quem melhores ser_ 

vicos prestou. Occupou o piano superior da collaboragao 

mental da propaganda, da qual decahiu, logo que a as- 

piracao democratica foi uma realidade com a revolucao. 1 

As causas dessa decadencia nao sao outras alem 

das que foram apontadas. 

De modo algum podem ser levadas a conta de suas 

theories, porque, sendo estas de procedencia republicana, 

on melhor, inspindas na politica positive de Augusto 

Gomte, nao deveriam ser motivo de exclusao em uma 

republica fundada ao que se diz por Benjamin Constant I 

S6 o odio pessoal on collectivo gera dessas mons- 

truosidades. 

Pela logica dos factos, onde devera desenvolver-se a 

actividade de Silva Jardim sinao na sue provincia natal? 

e esta havia sido entregue ao Sr. Dr. Francisco Porte 11a, 

naturalmente por indicacao do Sr. Quintino Bocayuva, 

ministro do Exterior e interino da Agricultura. 

Duplamente ministro (por uma falsa modestia do 

Sr. Francisco Glicerio, que apresentou um nome laureado 

por si, ainda nesse ultimo momento, sem duvida, por nao 

estar definitivamente assentada a republica), o mesmo 

Sr. Quintino Bocayuva, talvcz sem pensal-o, comecou 

obstruindo o accesso de Silva Jardim na direccao da 

politica de sen Estado, de modo a que nem para repre- 

sentante delle fosse aproveitado na future Gonstituinte ! Por 

outro lado, o Sr. Campos Salles, pertencente ao grupo pau- 

lista, a que Silva Jardim alludira em sen manifesto, empos- 

sara-se depois da pasta da Justiga e o Sr. Francisco Glicerio, 

embora nao fosse ministro de facto, era-o de direito, 

acocorando-se por detras de todas as pastas e cedendo a 

que primeiro vagasse, visto como ja nao havia neces- 
1 Pag. 241. 
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sidade de dar hotnens par si, porquanto a monarchia 

havia effectivanlanie baqueado. Accrescente-se a isso que 

o Sr. Arlstides Lobo, outro adversario, assumira o cargo 

de mimstro do Interior. 

O que restava alem das pastas technicasf Urn transfuga 

da vespera, nm monarchista par terxiperamento e por 

educacao. 

Restava o Sr. R-uy Barbosa, a quern Silva Jardim, e 

o caso de dizer, nunca vira mats gordo. 

A aceitacao do Sr. Demetrio Ribeiro, partidario das 

doutrinas positivistas, cuja ultima applicacao funesta foia 

de indicar em carta o sea successor, a aceitagao do 

Sr. Demetrio Ribeiro, dizia, e mais uma prova de que 

as ideas pregadas por Silva Jardim, que eram as mesmas 

que elle devera adopter em communhao com Benjamin 

Constant, nao podiam ser a causa de sua exclusao, pois 

como e sabido e o proprio Sr. Jose do Patrocinio o pro- 

clamara bem alto ((a republica, a que Silva Jardim sa- 

crificara sua vida, nao teve um cargo de confianca para 

dar-lhe ». 

Mas ahi esta a drstancia que vai de um homem de 

coragcio a pol ticos sem entranhas 1 

Aquelle soube perdoar os maiores excesses de lin- 

guagem do tribuno indignadamente ameacado em sua 

vida pelos ataques constantes da guarda negra, cuja orga- 

nisacao Hie attr-ibuia (conferencia de 30 de Janeiro, in-fine), 

e fez-lhe justlca reconhecendo que, a vista do trabalho 

de Silva Jardim, a republica estava feita nas consciencias. 

Si se quizesse compor um tribunal para julgar do 

autor da dissidencia, que se insurgiu contra a eleicao 

do congresso da rua de S. Bento, de certo que nao 

encontrariam juizes nem mais suspeitos nem tao intima- 

mente mais irteressados em punir o reo de lesa-politi- 

cagem. 

1 OSr. LafTayete R. Pereira disse que a PolilLca nao tem entranhas. 
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Depois, outros elementos de natureza diversa vieram 

se juntar a estes. 

Offerecia-se um enorme campo de exploragao positiva, 

na accepcao que o vulgo da a este vocabulo. Surgiram 

de toda parte os rabulas de aldeia. 

0 governo do Marechal Deodoro fora tornado de assalto 

pelos advogados da nascente dynastia. 

0 Sr. Portella, que muito boas propinas possuia em 

maos, teve de se ver entre a cruz e a caldeira. Era mister 

afastar a todo transe os homens serios, os patriotas, 

porque o momento era imico para se fazt r partido com 

a sorte do partido. A divisa — veneer ou morrer — dos revo- 

lucionarios transformou-se nesta outra — enriquecer para * 

viver. 

A campanha do odio autorisou o conluio da depre- 

dacao em que, devo fazer justiga, o chefc da primeira 

nao tomou parte, mas tambem nao soube impedir o 

consorcio. 0 Sr. Portella, por mais bem intencionado que 

pareca, foi o instrumento inconsciente de ambas, mostrando- 

se por flm inconciliavel com Silva Jardim, em materia 

de administracao e representacao estadoaes. 

No dia 15 de novembro, Silva Jardim esquecera os 

homens so pora ver a Republica. Depois da passeiata 

patriotica apparecera na rua do Ouvidor, attrahido pelo ruido 

da proclamacao. 

Para logo com Annibal, Jose do Patrocinio e outros 

companheiros de lutaencaminhou-se para a Gamara Municipal 

naquella celebre Jornada civica, que conscientemente se 

dirigia aquella corporagao para, na forma da lei, o seu 

vereador mais moco e alii presente proclamar a republica. 

Fora esta a ultima manifestacao propagandista de Silva 

Jardim; dahi por diante consagrou-se todo ao applauso do . 

Governo Provisorio, que tao mal o acolhia. 

A direccao que tomaram os negocios publicos no men 

Estado e em geral, me afastava desse louva-deus continuo, 

o que perante os olhos de Silva Jardim nao tinha qualificacao. 



Essa divergencia de ideas nos separava politicamente, 

e, como succedera com o Positivismo, so mais tarde 

reconhecera que eu tinha razao e por sua vez retirava 

sea apoio moral a esse simalacro de governo republicano, 

que ate os ultimos dias do militarismo enchovalhou este 

miserando paiz com os sens conscientes desmandos e 

condemnaveis pronimciamentos. 

Foi depoisdaproclamacao da Republica que Silva Jardim 

teve conscieucia de sua personalidade politica pelo appello 

universal (pie fizeram aos sens relevantes serviqos para 

intervir na politica em favor dos opprimidos. 

A sua correspondenciaduranteo primeiro anno tomou tal 

extensao que foi preciso ter a seu servico mais de um auxiliar. 

Entre outros, o Sr. Tiberio Mineiro prestou-lhe inolvidaveis 

obsequios com o desprendimento caracteristico que Ihe 6 

proprio. Porem, em geral, nada podia fazer, porque tinha 

contra si a maioria do ministerio, que se acastellara por detras 

do Generalissimo e so cuidava do que Ihe dizia respeito 

on a seus amigos. 

Em tor no de cada membro do governo gyrava um 

enchame de pretendentes a todos os logares e emprezas, 

e difficil fora tomar chegada junto a qualquer delles. 

Nessas condicoes escrevia e as suas cartas, como a 

correspondencia em gerab erarn sonegadas por essa comman- 

dita de interessados na sorte da Republica e a cada instante 

achava-se em falta com os seus amigos. 

Perdera mesmo aquella audacia natural, que tanto o 

distinguia do commum dos republicanos e sujeitou-se ao 

papel secundario de membro da commissao eleitoral, a 

tantos por mez, para fazer o regulamento que de futuro 

o havia de excluir das urnas, resalvando assim a re- 

sponsabilidade ministerial, acastellada no proloquio popular 

de que — quern parte e reparte J ncto flea com amelhor 

parte ncm para si ijm artc, 

Tambem a Historia difficilmente registrar^ uma ingra- 

tidao tamanha e nao ha de ser com demonstracoes posthumas 
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que os factores dessa medonha perversidade se jastificarao 

perante a posteridade da falta de civismo com que trataram 

o maior vulgarisador das doutrinas republicanas! 

Nesta segunda parte procurei esbocar o sea trabalbo 

de propagandist a, como na primeira me esforcei em de- 

monstrar o que fora como ho mem. Resta-me agora ex- 

aminar ligeiramente a sua intervencao nos negocios publicos 

dos Estados da Uuiao, como politico, e quaes as causas 

de sen afastamento do scenario brazileiro. E' o que farei 

na terceira e ultima parte, que terminara pelo sen exilio 

e morte. 





TERCEIRA PARTE 

O IPOXjITXOO 

A Republica fizera-se de sopetao. Quasi que nao deu 

tempo a se chamar a postos os mais empenhados nella» 

Gada qual quiz flgurar comoseu fundador, Dahi certa 

exclusao do elemento popular. 

Alem do exercito presente na capital, e da elite do 

partido republicano democratico, assistiram a salva dos 21 

tiros alguns transeuntes boquiabertos. Si houve um piano 

de revolucao foi de natureza egoistico. Qual a razao?A 

divergencia entre os grupos politicos que desputavam a 

gloria de fundar a Republica? Os partidarios da dictadura 

pregada por Silva Jardim, nao se entendiam bem com 

os positivistas militares, eivados de orthodoxia, que optavam 

por outra solugao politica, e ambos esses grupos eram 

adversarios intransigentes da democracia do Sr. Quintino 

Bocayuva, em quern e preciso reconhecer o chefe uni- 

versalmente aceito pelo evolucionismo republicano. 

O que se chama povo assistia indifferente ao disputar 

dos deuses nesse olympo da propaganda. 

Nao comprehendia o fim de taes divergencias. Amava 

seu socego. 
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Si o fundador de uma republica e aquelle que a 

proclama ua praca publica, este com certeza nao foi entre 

nos o finado Benjamin Constant; mas, si e o que, no nosso 

caso, primeiro ergtie o grito de revolta entre uma certa 

classe de opprimidos, seja povo on exercito, a excita e 

sahe com ella para o campo da peleja, com muito mais 

razao nao foi este o marechal Deodoro da Fonseca. 

Entao quern foi ? Attribue-se a um certo official o iioato 

espalhado, na vespera, da prisao dos dous ultimos, o que 

foi a causa determinante da revolta nos quarteis. No mo- 

mento psichico, aproveitado com talento e maxima saga- 

cidade, o mesmo official talvez, ou outro que igual nome 

tenha, deu o alar ma e as tropas sahiram para a rua. 

Notou-se que a frente dellas estava entao, aureolado 

pelo grande sol da immortalidade, um martyr da pre- 

potencia monarchica, o major Solon ! 

Chamou-se as armas o resto das forcas. Diz a chronica 

que foram procurados em suas casas o tenente-coronel 

Benjamin e o marechal Deodoro, que, por necessidade desse 

golpe de mao armada, deviam estar flgaradamente presos 

no quartel general. 

Si foi o leoante do dia 15 que produziu a mu- 

danca do governo, quern fez esse levante ? 

A resposta e simples e veridica: o nono regimento 

de ar til her la ! 

Mas nao setrata de uma collectividade. E1 preciso con- 

cretisaro movimento revolucionario n'uma cabeca dingente. 

Entao quern foi ? 0 tenente-coronel Benjamin ? 0 ma- 

rechal Deodoro ? Ambos estes ? 

Nao tomo a responsabilidade de dizel-o. A verdade 

pertence a Historia. 

Entretanto, pode-se afflrmar, sem medo de contes- 

tacao positiva, que a abnegaecio humatia occupou sempre 

um logar secundario nos factos politicos. 

Segundo uma Nota do Sr. Annibal Falcao, constante 

do 2° volume da obra do Sr. Teixeira Mendes, ja atras 
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citada, ao apertar aquelle a mao a Benjamin Constant, 

de volta da passeiata patriotica, na rua do Onvidor, dissera 

este: c< Agitem o povo, a Republica nao estd proclamada. » 

« Nao devo aqui dar conta de minhas impressoes 

pessoaes, prosegue o Sr. Annibal Falcao, mas sirn referir 

os factos a que assisti naquelle dia memoravel; e-me, 

porem, difflcil deixar de alludir ao sentimento de angustia 

que naquelle momento me opprimiu o coracao. 

Das janellas da Cidade do Rio dirlgiram-nos sauda- 

coes. Penetrei no edificio daquelle jornal, e, em breves pa- 

lavras, expuz a situacao. Era necessario um movimento 

popular, audaz e rapidamente organisado, afim de que, 

antes de qualquer deliberacao do governo que se ia instituir 

fosse proclamada a Republica. Onde ? 

Na Gamara Municipal. 

Gonvidei o Sr. Jose do Patrocinio, que era entao 

membro da Edilidade, a annunciar das janellas do predio 

de sen jornal o que iamos fazer e, em pouco, seguidos 

de nao pequena massa popular, dirigiamo-nos para a casa 

da Gamara. 

Emquanto o Sr. Patrocinio fallava ao povo, en redigia 

duas mocoes, que foram publicadas nos jornaes do dia 

seguinte, a segunda das quaes era da proclamacdo da 

Republica por n6s outros, orgaos expontaneos da Nacao 

Brazileira. 

Ghegados a Gamara Municipal, cujas chaves haviamos 

tido o cuidado de obter, hasteamos nas janellas do paco 

uma bandeira republicana, pertencente a um dos clubs 

entao existentes nessa capital. Consta-me que boras depois 

essa bandeirafoi dalli retiradaporordem do general Deodoro. 

Depois de alguns discursos pronunciados por entre 

applausos unanimes, foram approvadas as mocoes « e o 

Sr. Jose do Patrocinio, como vereador mais moco, a quern, 

na fdrma da Constituicao ainda vigente, incumbia acclamar 

o novo soberano, tendo decahido D. Pedro II, proclamou 

a Republica. » ( Pags. 230 e 231 das Pecas justificativas. ) 



De minha parte clou testemunho desses factos, menos 

no tocante ao dialogo travado entre o Sr. Annibal FalcSo 

e Benjamin Constant, a que nao assisti, mas cjue tenho 

como veridico e de que decorreram taes circumstancias. 

A' vista, pois, de tudo isso, onde foi a Republica pro- 

clamada definitivamente, na porta do quartet general ou 

no ambito da Gamara Municipal ? Quern legalmente fez 

a proclamagao ? 

Nao d men desejo despir urn santo para vestir outro, 

mas conv^m apurar essas questoes. 

A revolucao social, que emergiu da propaganda republi- 

cana, quern na fez foi o grande anonymo, a que por escarneo 

chamavam o povo brazileiro. 

Esse teve os sens herdes e os seus martyres, desde 1710 

a 1792, de 1817 a 1824, de 1831 a 1835, 1848, de 1870 a 

1889, e de 1891 aos dias de hoje. 

Em todas essas epocas houve quern se sacrificasse pela 

liberdade, sahindo do anonymato para morrer no esqueci- 

mento. 

Nem por isso sao menos gloriosos esses illustres e 

desconhecidos precursores de nossa independencia demo- 

cratica. 

A esses obscuros heroes de todos os tempos, que arros- 

taram privacoes ou se abysmaram no sanctuario da Historia, 

devemos as nossas homenagens. Um preito de coracao 

aos defensores da nossa patria. 

No dia 17 de novembro de 1889 foi Silva Jardim apre- 

sentado a Benjamin Constant pelo Dr. Teixeira de Souza, 

que tinha com este antigas relacoes de amizade. Antes 

da revolucao o organisador do movimento patriotico que 

explodiu a 15, a frente do qual primeiro tomou logar, como 

vimos, o distincto major Solon, encontrara-se com o mesmo 

doutor e Ihe fallara rapidamente da intencao, em que estava, 

de fazer um levante geral, accrescentando nao poder adiantar 
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mais alguma cousa naquella occasiao, por estar sendo 

espiado. Dera-se isto 11a rua do Oavidor, e havendo com- 

mimicado essas confidencias a alguns rapazes da Escola 

Militar, entre estes nomeadamente o Sr. Tasso Fragoso, 

exultaram de enthusiasmo, por ver que oseu illustre mestre 

estava resolvido a levar por diante uma resolucao definitiva 

e acoaselharam ao Dr. Teixeira de Souza a procurar aquelle 

em sua propria residencia. A 11 procurara-o o mesmo 

doutor em companhia de Annibal Falcao7 que relatou em 

Not a, ja citada, o que de mais importante occorrera nesta 

confereucia. 

Ao ser-lhe apresentado Silva Jardim, dissera-lhe Ben- 

jamin Constant conhecel-o de nome e aprecial-o muito 

pelos sens servicos, e si nao procurara entender-se dire- 

ctamente com elle, era por llie haverem dito que era um 

republicano sanguinario e elles quererem fazer uma revo- 

lucao toda pacifica... 

0 Sr. Dr. Teixeira de Souza podera dar testemunho 

dessa entre vista, cujo transumpto, si nao me falha a memoria, 

e o que acima referi e que aqui consigno para reforgar a 

these principal da exclusao politica do biographado do seio do 

Governo Provisorio. 

E' verdade que em Campinas, no mais acerrado do sen 

discurso, Silva Jardim pedira para o principe estrangeiro 

e expatriado a pena ultima, si elle resistisse ao movimento 

libertador no dia da sua retirada. (Vid. pag. 159 in fine 

destes Apontamentos ) 

Assim, em toda trica politica on mentira social ha 

um fundo de verdade. Mas era isso razao para ospacificos 

conspiradores do levante revolucionario de 15 de novembro 

intrigarem-no com o chefe militar? Nao se ve nessa 

delacao o antigo odio mal supitado e a vinganca premedi- 

tada contra a altivez do moco revolucionario? 

Silva Jardim tragara calado esse desgosto, como outros 

muitos, pois elle bem sabia d'onde partiam. Pois nao 

estiveram presentes h conferencia em casa do marechal 
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Deodoro testemunhas oculares do meeting de Campinas ? 

Para que occultar essas circumstancias e levar-se a couta 

de ingratidao e menospreco o mao pago que a Repuhlica deu 

a um de sens ma is eminentes orgSos? 

Que os iuimigos desta instituicao facam desse olvido 

um capitulo de accusacao, comprehende-se logicamente, mas 

aquelles que acompanbaram de perto a vida do illustre propa- 

gandista nao teem direito de attribuir a collectividade gover- 

namental o que foi obra de alguns iuvejosos perigosos. 

Tudo mais que occorreu a Silva Jardim derivou desse 

afastamento premeditado; sendo certo que uma nevrose 

aguda de mando apoderou-se delle, quiga com vista de 

rehabilitar-se no conceito de sens coreligionarios. 

Seria precise fechar os ollios a verdade, para nao 

reconhecer que o organisacior da revolucao dos quarteis 

fora Benjamin Constant, e assim para nao attestar que 

o sustentador das instituicoes preexistentes foi o mareclial 

Deodoro da Fonseca. Essas duas individualidades se completam 

uma a outra. Ambos possuiam um grande coracdo e 

differiam apenas em que o saber e a intelligencia de um 

eram so comparaveis ao caracter e ao bom senso do outro. 

Os dous se completavam no tocante em que ambos, 

arrastados ou impulsionados pelo mesmo sentimento, 

como diria um positivista em gyria ortbodoxa, era es- 

clarecido o caracter de um pel a intelligencia do outro. 

E' muito commum esse dualismo em nossas cousas 

publicas. 

Gada individuo busca em outro as qualidades que nao 

possue. Deste consorcio de faculdades inherentes ao ser 

humano nasceu talvez em bora propicia a Republica, assis- 

tida alem disso pelos espiritos creates que, tendo se com- 

promettido no movimento dos quarteis, receiavam pela 

desforra governamental. 

E, si o medo no principio das sociedades foi o gerador 

dos deuses, muito e que no fim do seculo XIX procreasse 

a Republica, essa diva de nova especie. 
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Esta no consenso de todos que os principaes com- 

panheiros da Jornada de 15 de novembro concorreram 

patrioticamente para a installacao definitiva do Governo 

Provisorio naquelle dia memoravel. 

Nao admira, pois, que algnem se lembre de avocar 

ao Sr. Qnintino Bocayuva, por exemplo, alii presente, a 

gloria deste- feito, que sem a spa logica intervencao e 

pelas razdes adduzidas nao se teria feito. 

Tudo isso prova que a obra da fundacao da Repu- 

blica 6 collectiva e? embora alii nao estivesse presente, 

Silva Jardim teve nella um forte quinbao. E' como se 

tivesse disposto o espirito publico para receber, mesmo 

subitamente, a nova da proclamacao. La o facto de o 

alheiarem, por medo de se tornar sanguinario, nao exclue 

sua comparticipacao na grande obra. 

Eu sempre desejaria saber qnal teria sido o proce- 

dimento dos pacificos democratas^ si o Conde d'Eu « re- 

sistisse ao movimento libertador no dia da retirada » ; e 

si effectivamente nao pediriam para « o principe estran- 

geiro e espatriado a pena ultima ? ! » 

Desde o momento em que os sentimentos do Ma- 

rechal Deodoro deixaram de ser patrioticamente esclare- 

cidos pelo genio de Benjamin Constant, a dictadura re- 

publicana descambou em tyrannia. 

O Governo Provisorio enfraqueceu-se na opiniao pu- 

1)1 ica, mas o caracter de ferro do homem do faccio, como 

o chamavam os sens afeminados companheiros da junta 

governativa, manteve a instituicao, que sem aquella von- 

tade unica teria naufragado nos rochedos da restauracao, 

que, passada a bora da estupidificacao da tormenta revo- 

lucionaria, surgiram das aguas turvas, como uma ameaca 

tremenda ao baixel da Republica. 

P6de-se dizer que, seja quern for o fundador desta, 

Benjamin Constant pelo sen espirito organico, ou outro 

qualquer pela sua intervengao opportuna no movimento 

libertador, o sustentaculo della nos primeiros tempos, o 
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sen Salvador, foi o Marechal Deodoro da Fonseca, a quem 

todo republicano bem inteneionado deve fazer jastiga 

inteira, apezar dos erros, que por suggestoes de outros fora 

obrigado a commetter. Da tudo isso no emtanto fora al^sol- 

vido, pela sua grande aJjnegacao ao poder no dia das 

reivindicacoes tumultuarias. 

A Republica foi, pois, sobretudo, obra dos brazileiros. 

Quando assim me pronuncio, e em attengao a differen- 

ciagao ethnica do povo. A obra da Republica e tanto 

mais meritoria, quanto procede de typos verdadeiramente 

nacionaes. 

Realizara-se a maxima do Marquez de Marica por 

quem de direito se arrogara como tal. 

Dizia, ha 60 annos, o velho marquez : 

« 0 primeiro imperador foi deposto, por que ncto era 

nato, e o se guild o ha de sel-o, por que ncto e nmlato. » 

Pego permissao ao illustre Dr. Silvio Romero, onde 

se le essa passagem, com tanta propriedade applicada d 

situagao da Republica no presente, para transcrever aqui, 

como demonstragao a outro principio, os trechos que 

precedem a esta notavel excavagao : 

« No Brazil, escreve o benemerito sergipano, onde as 

duas forgas, a natural e a social, teem estado constantemente 

em acgao; onde a formagao do povo foi, por um lado, 

urn resultado da burguezia, da plebe, do terceiro e do 

quarto estado, e onde, por outro lado, o caldeamento 

das tres ragas fundamentaes tern sido immenso, a democra- 

tisagao e fatal e a monarchia e uma chimera. 

Em um povo dest'arte argamassado, os mestigos 

de todas as gradagoes e matizes estao em maioria, e 

nos governos democraticos a maioria dicta a lei. Todos 

os grandes factos de nossa historia sao outras tantas 
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victorias das populagOes brazileiras, novas, mesticadas de 

sangue e de sentimentos e de intuigoes. 

A primeira raga, cujo concnrso directo foi dispeiisado, 

foi a do incola primitivo, o caboclo. Gedo se Ihe deu 

liberdade, carta de alforria; porque cedo foi conhecida 

a improflcuidade de sen auxilio. 0 indio extreme on 

morreu on retirou-se aos recessos do paiz. Foi isto logo 

no decorrer do segundo seculo da conquista, ate meados 

do terceiro. 

0 segundo concurrente, cujo poder directo, cuja direcgao 

immediata teve de dispensar-se, foi o colonisador portnguez. 

A Indcpendencia ndo tem outro significado. 

0 terceiro e ultimo, que pode ser dispensado em sua 

contribuigSo immediata, que era o trabalho, foi o negro. 

A aboliQdo da cscraviddo n5o tem outro sentido. 

Sobre estes tres factores de nosso povo, de nossas 

riquezas, de nossa cultura, e com o proprio auxilio delles, 

e que se formaram as populagOes genuinamente brazileiras, 

resultados das tres correntes que confluiram, das tres 

almas que se fusionaram. 

A Republica foi uma victoria dessas populagoes novas, 

representadas por sens homens mais eminentes, e por isso 

tem o apoio e reclama os applausos do nosso povo. « (Don- 

trina contra douirina, Introducgdo, pag. XXIII e XXIV). 

0 Marechal Deodoro era a integragao de todas essas 

populacoes, o logarithmo das tres ragas em fusiouamento. 

Gomo tal devera ser acolhida a Republica entre n6s e 

por isso mesmo acatada e respeitada. Mas assim n3.o 

se deu. 

Os representantes do partido republicano de S. Paulo, 

fieis as tradigoes do seu passado, abriram as portas ao 

adhesismo, e a nova organisagao participou do vicio capital 

que produzia a antiga carcoma no regimen decahido. 

E aquelles adeptos, constantes do que liavia de peior 

nos velhos partidos, e que, fieis por sua vez as tradigoes 

de seu passado indecoroso, erigiram o velho cacique em chefe 
s. J.- 15 



242 

de uma dynastia porventura mais ruinosa a Patria que 

a lista civil dos principes expulsos. 

Nao houve bastante patriotismo para assentar a Re- 

publica nos grandes moides democraticos que a aspiracao 

uacional havia delineado. 

Jd em agosto de 1888 escrevia cousa que se parecesse 

concitando meus patricios a entrar na cruzada contra a in- 

stituicao condemnada: 

« Estamos convictos de que em breve essa indifferenca 

apparente se coifvertera em real euthusiasmo pelas ideas 

democraticas; e o Rio Grande do Norte (Potyguarania), 

que se mostrou incapaz de supporter por mais tempo o 

opprobrio da escravidao da raca negra, nao querera ser 

cumplice na escravidao do Brazil inteiro. 

A eliminagao da escravidao foi o prodomo real da nossa 

verdadeira emancipacao politica, porque antes a communhSo 

brazileira resentia-se da differenciacao de castas e privi- 

legios sanccionados pela monarchia, a quern cumpre extirpar, 

como a mais perniciosa das instituicoes europeas! 

0 mesmo direitoquetinhaosenhor sobreoescravopossue 

o monarchasobreos subditos, ejaqueannulamoso primeiro, 

acabemos de vez com o segundo destes funestos principios. 

Instituamos para sempre urn regimen de paz e liber- 

dade; de que so a Republica nos offerece exemplos. 

0 nosso momento social reclama com todas as forgas 

esta reforrna, e as classes industriaes devem comprehender 

melhor que nenhuma outra a maxima moderna do tra- 

balho livre no paiz livre. 

A reorganisagao nao se fara sem a extincgao da mo- 

narchia, depois da lei que igualou todas as condigoes 

sociaes e langou fundo a desigualdade entre o regimen 

dynastico e a liberdade republicana. 

Sem a remogao desse pesado e carissimo artefacto nao 

poderemos nunca entrar na senda do progresso e caminhar 

ao lado das prosperas nagoes americanas. »(Potiguardnia 

n. 2, pags. 27 e 28). 
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Ora, o que cradhesismo primeiro instituio, contra o 

voto talvez daquelles que o implantaram sem peias nem 

medidas, foi essa desiyualdadc entre o regimen dynastico 

e a liberdade republicana. 

Emergia-se de um duplo captiveiro para immergir-se 

noutro, porventura mais torpe e injustificado. 

Foi essa a obra do elemento paulista, tao difficil de 

extirpar ainda hoje pela forte homogeneidade que apresenta. 

Facil seria entao governar com os republicanos e admi- 

nistrar com os monarchistas probos, como os havla, mas 

ndo arredar de sens postos cidadaos dedicados ao servico 

publico e substitui-los pela vasa de todos os partidos. 

Gomprehende-se que a parte sa dos monarchistas ficou 

por um pudor innato nos homens de brio de todos os 

tempos e que o convite a adherir so aproveitou aos 

fundibularios de todas as classes, que tinliam as crengas 

daquelles, mas nao possuiam as virtudes civicas. 

Esse proceder desgostou aos bons republicanos e aos 

patriotas dos partidos decahidos e afastou-os do Itamaraty, 

cuja acquisigao, como todos sabem, ja revekn a os tristes 

acontecimentos que se seguiram. 

Foi essa situacao que Silva Jardim nao vio no prin- 

cipio desse governo, que comeca por excluil-o, chamando em 

sen apoio tudo que se poderia tornar cumplice da grande 

empreitada politica. 

A historia demonstra que a toda revolucao a mao 

armada segue-se o saque on confisco dos bens do paciente. 

0 15 de Novembro, feito entre flores e acclamacoes, 

parecia ter-se subtrahido aquelle fatalismo historico. 

0 saque veio mais tarde... 

Sob esse ponto de vista, onde melhor se descrevem 

os primeiros tempos do Governo Provisorio e no Manifesto 

Politico ao Estado do Rio Grande do Sul, na apreciagao 
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a 15 desse admiravel opusculo, em que a lucidez da 

argumentacao cxcede as raias da evideacia mathematica, 

e escripto por uma commissao de mogos rio-grandenses e 

que traz a data de 19 de abril de 1891. 

E' em face dessa cruzada uuica ua vlda de urn povo 

que o Sr. Valentim Magalhaes, inteiramente i.nfenso a 

politica, lastimava a attitude de Silva Jardim depois de 

15 de novembro. 

Essa parte da biographia do illustre propagandista esta 

feita por mao de mestre e testemunlia ocular, sinao verda- 

deiro conMente de tao imprevistos successos. 

Registro gostosamente esse depoimento, de quern foi- 

sempre amigo sincero e admirador do caracter e dos 

talentos de Silva Jardim e que, estudando a vida do infeliz 

mogd, nas tristes condigoes em que finou-se, expoz com 

toda verdade as suas multiplas impressoes. 

« Elle pareceu-me diminuir e amesquinhar-se no meio 

daquelle fervet opus de politicagem em que o vi mergulhada, 

lutando para nSo ser esmagado peios elementos contrarios 

d suajusta victoria. 

Qua itas transigencias e transacgoes, quantas promessas, 

ameagas, solicitagoes, appellos e estratagemas para arredar 

adversarios, arrebanhar adeptos, illudir inimigos e preparar, 

emfim, o almejado triumpho! 

Bern sei que tudo isso e licito, natural, admittido e 

irreprehensivel e que em toda parte a politica e como 

aqui. 

Mas eu, companheiro, camarada, amigo e admirador 

de Jardim, nao podia ver sem magua o illustre moco, 

tdo nobilitado aos olhos do mundo pela coragem heroica 

com que fizera a propaganda da republica, mas da ver- 

dadeira republica, tdo engrandecido pelo puro e intrepido 

patriotismo com que pregara os principios da igualdade 

perante a lei, do governo do povo pelo povo, da aboligao 

de todas as tyrannias, privilegios e excepgoes, da liberdade 
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em todas as suas manifestagoes sociaes, — eu nao podia 

ver esse grande vulto de reformador e de apostolo dia- 

riamente envolvido nas malhas estreitas da politica pratica, 

das quaes e precise ser pequeno para sahir grande, sem 

que se me confrangesse dolorosamente o coragao. 

A mim me parecia que a attitude de Silva Jardim, 

para nao desmerecer de sen passado immaculado, devia 

ser ou uma abstencSo, um afastamento digno e severe, ou 

a opposigao calma, desapaixonada, inabalavel. 

Que applaudisse e acompanhasse o grande golpe de 

15 de novembro, bem era; afinal, feito de um modo ou 

de outro, com ou sem vicio de origem, aquillo era o que 

elle, em fundo, propagandeava e queria — era a republica. 

Mas approvar e sustentar todos os erros e attentados 

que se Ihe seguiram em torrente irresistivel e envenenaram 

o nascente regimen nos sens primeiros passos, isso nao. 

Isso, porem, que considero erro politico, justifcava-se 

em Jardim, como se justificou em Benjamin Constant, 

pela necessidade de harmonia e uniao da familia repu- 

blicana, para que as instituicoes novas se consolidassem. Era 

precise calcar os protestos e os assomos de indignaqSo 

no fundo do peito, amordacar a consciencia, por na voz 

a docura das loas e na face o franco sorriso do con- 

tentamentd ; era precise approvar todos os desatinos, 

applaudir todas as fraquezas, apoiar todos os ataques a 

Liberdade em nome da Liberdade, para nao perturbar a 

obra da Revolugao na sua phase, trio melindrosa e tao 

grave, de formacao, para enganar o mundo, que nos 

observava de bocca aberta, fazendo-o crer que elle nunca 

vira tao miraculosa transformaqSo politica. 

Essa doutrina — que sempre repudiei, exactamente pela 

razao por que a maioria a abracava, escudava-se na « razao 

das razoes » — o patriotismo. 

Era anti-patriotico discordar do que se estava fazendo 

— fosse dm bora a suspensao das garantias individuaes, o 

desrespeito complete hs solemnes promessas feitas no dia 
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cimento dos antigos e puros elementos republicanos para 

ocolher com festas e propinas o adhesionismo dos mais 

antigos e ferrenhos inimigos da idea republicana, insti- 

tuindo assim nma disfargada recompensa ao perjurio, a 

apostasia e ao medo; era anti-patriotico nSo bater palmas 

aos desbaratamentos dos dinheiros publicos, d larga dis- 

tribnicao de recompensas aos co-religionarios e de iscas 

aos adhesistas; era anti-patriotico nao justiticar a sub- 

stituicao da dynastia deposta pela dynastia eievada no dia 

liistorico; era anti-patriotico erguer o mais leve protesto 

contra o amordagamento da imprensa, a condemnacao 

summaria; secreta e sem sombra de processo, o regimen 

da espionagem e da suspeicdo ; a multiplicacdo dos em- 

pregos pnblicos, emparelhada com o accrescimo insensate 

dos vencimentos; era anti-patriotico, em nma palavra, nao 

applaudir, louvar e sustentar a Dictadura em todos os 

sens actos, fossem quaes fossem. 

Jardim foi, como o saudoso patriarcha da Repnblica, 

victima e martyr desse gerai pensamento, e levou, como 

elle, aquelle patriotismo — falso a men ver, mas nelles 

heroico, porque era sincero — ate ao derradeiro sacri- 

ficio. 

Immolavam-se a Repnblica na mesma era em que, 

em nome delta, se immolava a liberdade. 

A um e a ontro a. Historia ha de fazer a merecida 

justica. 

Entre 03 grandes services prestados por Silva Jardim 

a Repnblica avantaja-se e agiganta-se esse de nao exigir 

o logar qne Hie competia — a frente della, de calar os 

valiosissimos feitos da sua fe de officio repnblicana, e 

de, chefe incontestado e glorioso, mostrar-se satisfeito 

com a subalternidade ingrata e injnriosa a qne parecia 

condemnado. 

Elle teve a dignidade da sna derrota e, vendo qne 

ate um logar de representante do povo se hie recusava, 
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tomou altiva e dignamente o caminho do exilio, sem 

uma queixa, sem um protesto, sem uma ameaga. » 

Houve um tempo em que Silva Jardim acreditou que 

seria ministro. 

Esposando antigos odios, os jangotes da situacao, 

accenaram-lhe com essa miragem, quando pretenderam 

firmar a dictadura do Marechal Deodoro, coiifundindo a 

doutrina positivista por aquelle pregada com a tyrannia 

• despotica que haviam engendrado. Afagado por aquella illusSo, 

o ingenuo moco acreditou que seria sahstituto&o Sr. Quintino 

Bocayuva^ contra quern se tramava abertamente no Itamaraty, 

e teve a simplicidade de o dizer a diversos amigos. Ghegou 

mesmo a persuadir-se de ter de conferenciar com o mesmo 

Marechal e impor as suas condigoes a tal respeitol 

0 desejo do mando cegava-o a ponto de n5o ver que 

abertamente se conspirava contra a Patria e que ja surgia 

inteira a manobra do golpe de estado para fazer voltar 

a dictadura ao periodo funesto dos esbanjamentos, sem 

lembrarem que o cyclo das concessoes estava fechado, que 

os distribuidores dos terrenos a tantos por quadra, e de 

immigrantes a tantos por cabeca e de estradas de ferro * 
a tantos por kilometro, estavam repletos e os fautores 

de bancos regionaes e partidariosda pluralidade da emissao 

ja se haviam nababalisado com as pingues offertas dos 

felizes concessionarios! 

E nem se veja nisso motivos de improbidade. Pois, 

si uma simples pennada podia da noite para o dia tornar 

um cidaddo de pretendente a qualquer cargo publico um 

rico banqueiro ou proprietario, que muito era que este 

repartisse, o que era seu, honradamente com quern 11 le 

havia arrancado o ventre da miseria ? 0 Governo Provisorio 

era composto de uns pobretoes, verdade e que todos 

honestissimos, e presenteados em recompensa de tanto 
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desprendimento Mo era razSo para que fossem considerados 

menos dignos. A idea prepoderante entre estes illustres 

homens de estado era que precisava-se langar o paiz na senda 

do progresso, introduzindo gente cstranha nelle e abrindo 

os diques d onda do papel-moeda. 

Peasava-se eutdo fdra do circulo ministerial que esse 

engodo de dictadura era agradavel a Silva Jardim e 

entdo tinham com elle conferencias, creio que no proprio 

nome do Marechal. 

Era simplesmente um engodo indigno, pela razdo de 

que esses proprios jangotes estavam convencidos de sua 

honestidade e que nao poderlam em tempo algum contar 

com sua acquiescencia a tdo criminosos manejos. 

E eram todas essas cousas que entenebreciam a alma 

dos patriotas e que traziam tdo fortes apprehensdes aos 

amigos de Silva Jardim. 

Nao havia illusdo possivel. Esses primeiros mezes 

da Republica assignalavam-se principalmente pelas delapida- 

qdes ao Estado^ considerando-se felizes os que ndo se 

chafurdaram nesse mare magnum das concessoes com ga- 

rantia d custa dos cofres do mesmo Estado. E foi essa a maior 

ventura alcangada por Silva Jardim : o seu nome subsistio 

puro e immaculado ate o momento em que, desilludido, 

afundou-se no seio da mdi~commum, o grande fetiche} 

como outr'ora repetia com verdadeira uncgdo religiosa. 

D'entre os differentes Estados da Unido, o Rio de Janeiro, 

por mais proximo d Capital Federal, foi um dos que 

mais resentio-se dessa politica nefasta. 

Da continuagdo da fruicao desses gozos materiaes 

nasceu a idda da candidatura do Marechal Deodoro da 

Fonseca d primeira magistratura da Nagdo. 

Interessada a camarilha do Itamaraty nessa eterna 

exploragdo dos privilegios governamentaes, teve de intervir 
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sobre a escolha dos homens que teriam de elevar o 

Marechal ao logar de presidente da Republica. 

Siiva Jardim, que havia se esforcado para produzir 

um Regulamento eleitoral capaz de garantir a verdacle 

do voto, acreditava que seria eleito constituinte quem 

maior somma de suffragios reunisse. Acreditou mais, que 

n'um regimen democratico, o candidato devera se limitar 

ao papel de acceitar o pesado encargo de representar o povo 

e nao intervir na escolha, e, ao passo que via com 

satisfagSo o sen nome insinuado aqui na Capital Federal, 

em Minas, na Bahia e no Rio de Janeiro, julgava como 

certa sua eleigdo por todas essas circumscripgoes, e nSo 

procurava segurar-se por nenhuma dellas, fazendo convergir 

para ahi os sens esforgos. E' sabido que sobre sua eleicao 

pelo Estado do Rio de Janeiro elle entendeu-se com o 

Sr. Dr. Portella, que, ao que consta, o recebera sempre 

muito amavelmente, apezar de nao trazer-lhe recommen- 

dacSo do Itamaraty. 

Accrescenta-se mesmo, que o illustre governador Ihe 

dissera que o sen logar estava garantido na chapa official. 

Um outro, que nSo fora Silva Jardim, contentar-se-hia com 

essa demonstrag5o de sympathia e iria descansado aguardar 

o dia do triumpho eleitoral. Mas os sens servigos im- 

punham esta declaragSo explicita, e elle nao a tinha como 

favor, ea sua qualidade de chefe requeria mais algumacousa. 

Tinha compromissos com os sens amigos, e a lealdade 

politica impunha-lhe o dever de velar pela sorte delles. 

Sem cogitar da politica de emboscada que se estava 

preparando para continuar as tradiQdes do Governo Pro- 

visorio e em que se tinha por muita conta a questao 

de votos na Assemblea Constituinte, fez pressao no animo 

do governador para que com elle incluisse taes e taes 

nomes de republicanos historicos. 

0 Sr. Francisco Portella, que bem sabia o papel que 

estava desempenhando e tinha consciencia do que valem 

neste paiz os nomes prestigiados, nao foi facil em acceder 
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. 4   

as exigencias de Silva Jardim, com pretericSo de seus 

prohomens e dos muitos recommendados do Itamaraty. 

0 resultado e qae esses dous illustres coreligionarios 

nSo se entenderam, nao cansando um de affirmar a certeza 

da eleicao do outro e este de rejeitar este offerecimento 

por amor de estranhos que porventura nao possuiam os 

mesmos direitos. 

0 procedimento de Silva Jardim a esse respeito pode 

ter sido muito correcto e eu o tenho como tal, mas 

evidentemente n&o foi politico, na accepg5o em que esse 

termo e usado entre nOs. Elie julgava cousa de somenos 

a sua eleigao, que a tinha por infallivel, nSo so no sen 

Estado natal, como em outros por onde levou o teste- 

munho de suas crencas republicanas. 

Queria tambem ser chefe de bancada, influir na 

resolugSo das questoes const it ucionaes, pesar na balanga 

do Estado e decidir por ultimo da propria eleigao presi- 

dencial. 

Mai sabia elle que estava destinado a debater-se no 

vacuo e que por sua inexperiencia das cousas politicas 

estava condemnado a nada conseguir. Bern se sabia que 

a offerta de um logar de representante da NagSo a elle 

era o requinte da zombaria, porque devera-se contar com 

sua irritabilidade propria, sua vaidade offendida, seu amor 

proprio ultrajado, de acceitar do governo republicano, como 

um favor, aquillo que era um direito seu, que ninguem 

em boa poderla por em duvida, pois havia-o conquistado 

a custo da propria vida, em justas temerarias com 

inimigos poderosos e implacaveis. 

Decorreu dahi o que de antemSo se previa, que nSo 

acceitasse esse favor, o que por outro lado eximia o go- 

verno do Estado de semelhante compromisso. 

N&o tendo o Sr. Dr. Francisco Portella convindo em 

alterara sua chapa, foi levado Silva Jardim a organisar outra 

para seu uso e do eleitorado verdadeiramente republi- 

cano . 
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Tinha dessas Utopias em governo, o que bem revelava 

suas bellas qualidades de espirito e coragao, mas que 

estava muito louge do ser um homem pratico. 

Ao passo que elle se deixava lograr tao facilmente; 

pois estou certo que si fallasse a Benjamin Constant ou 

mesmo a Deodoro e pedisse a sua candidatura, mao 

grado a intriga dos jangotes, seria eleito por esse ou 

qualquer outro Estado. Os sens implacaveis adversarios, 

percebendo os manejos da camarillia do Itamaraty, que 

visava o maior numero de adeptos para a eleicao do 

Presidente, abriam os bracos ao adhesismo, recompensando 

a maos cheias os novos adeptos, com que contavam para 

contrapor ao numero dos designados pelos que sustentavam 

a candidatura do Marechal. 

Accusomse Silva Jardim de fazer liga com os conser- 

vadores do Estado, e nesse sentido consta-me que foi, 

enviado um emissario ao conselheiro Paulino de Souza 

em sua Fazenda no Val de Pal mas e que esse franca- 

mente dissuadira disso ao mensageiro, a quern aconse- 

Ihara abertamente, si tinha interesse em ser eleito, ndo 

romper com o governador, por ser o pleito seguinte uma 

farca e a dictadura actual eleger quern bem Ihe parecesse. 

Esse enviado mostrou ter bem se compenetrado desses 

conceitos, pois conseguio obter um logar na chapa offlcia, 

sem todavia retirar o sen apoio moral a direcgao de 

Silva Jardim. 

Por occasiao da eleicao geral, e convicgao do maior 

numero, que triurnphou a chapa historica ; mas, como 

se ha via previsto, empregou o governo a fraude e arredou 

da Gonstituinte os verdadeiros representantes do Estado 

substituidos pelos phosphoros elegidos a bicco de penna 

entre as quatro paredes das salas do palacio de Sao 

Domingos. 

P6de-se comprehender qua! a dor que sentira Silva. 

Jardim ao ver que se mallograra sua candidatura por 

todos os circulos por onde fora apresentadO) ao passo 
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que via serem eleitos verdadeiras nuliidades, si nao atten- 

tados contra o pudor e o decoro nacionaes, homens que 

deveram estar expiando no exilio o mat que fizeram 

a Patria, tudo para o fim inglorio de dar a Repu- 

blica um presidente que devesse satisfazer a voracidade 

da matilha dos famintos patoteiros! 

Teuton nesse interim crear um jornal, de que espa" 

Ihou prospectos impressos entre os amigos, mas nSo chegou 

a resultado satisfactorio. 

0 que iria dizer? combater a Republica, que fora o 

sonho de sua vida no ultimo biennio? apoiar esse governo, 

que se mostrara indifTerente aos sens grandes serviqos ? fazer 

coro com os desgostosos? 

E que programma daria d luz ? a estafada aspiraqao posi- 

tivista ? Longe estava elle da conc'epcdo moderna em politica ! 

Todos os povos tendem para a democracia ou o 

governo do povo, do maior numero, de igualdade em materia 

de liberdade, do nivelamento entre as racas existentes, 

pela completa ausencia de privilegios. 

A Republica esta feita, mas a propaganda de sua efflcacia 

ainda estd por fazer. E' mister fazer surgir por todos os 

methodos scientificos a natureza da instituiqao. 

0 periodo de nossa historia referente a qualquer dos 

reinados permanece obscuro a comprehensao do povo e, 

emquanto este nao se con veneer de sua dupla tyrannia 

nao se manisfestard por esta Republica, que se Ihe afigura 

obra da mais condemnavel autocracia. 

Silva Jardim vio-se completamente abandonado pelo 

Poder, de quern procurou pela experiencia approximar-se, 

a ver se conseguia ser governo e foi victima de peior 

especie de intrigantes do que aquella que capitulava em 

sen ultimo manifesto. Era o jangotismo victorioso e farto, 

a rir-se da penuria republicana, que se deixava matar de 

fome para nao deshonrar as tradicoes de sen partido. 

Triumpharam contra elle todos os sens adversarios, 

os proprios monarchistas, que sob a capa de adhesistas, 
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sentavam-se a mesa dos novos orcamentos da Repu- 

Llica. 

E acima de tudo imperava o luxo e a prosperidade 

dos Rougons do Itamaraty em plena florespencia dynastica. 

Acordara tarde desse horrivel pesadello. So tinha um 

caminho a seguir — o exillio voluntario! 

a Vai, peregrino! Segue tea caminho atravez da 

vida! Segue o destino, que todos o teem! (Pag. 182 

desta obra). 

A versao da proposta de um conchavo no Val de 

Pal mas, sobre ser escusada, necessita de confirmacao. Mais 

de. uma pessoa bem informada me tern fallado nella. S6 

o apontado mensageiro poderia em verdade elucidar esto 

ponto. 

Desnecessario, porbm, e ir tao longe, quando factos 

positivos passaram-se em deredor de nos. 

Ha a respeito da juncpSo do partido republicano his- 

torico com os conservadores, filiados ao grupo do conse- 

llieiro Paulino, diversas manifestapoes de fnsionismo. 

Depois do gabinete Cotegipe jd se fallava que o Sr. Be- 

lisario de Souza, ex-ministro, se republicanisara e que a 

este respeito chegou a conferenciar com Silva Jardim ... 

Nomeado por decreto do Governo Provisorio era 15 de 

novembro de 1889, o Dr. Francisco Portella, ao assumir o 

exercicio violento do cargo de governador do Estado do 

Rio de Janeiro, cogitou logo dos meios de at-trahir as sym- 

pathias da Assemblea Provincial, d'onde sabira por indicacao 

do Sr. Quintino Bocayuva, naturalmente por ser o decano 

dos republicanos, si nao pelos motivos jd indicados. Ora, 

esta assemblda era em sua maioria conservadora e affei- 

coada a politica do conselheiro Paulino de Souza, como e 

sabido. 

No dia 18 do dito mez, por intermedio de seu secretario, 

o Sr. Dr. Raymundo Gorrea dirigio a essa corporapao um 

officio, em que se dizia « que o mesmo governador, assu- 

mindo o governo do referido Estado, o fez cheio de con- 
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fianca no auxiliodas luzes e patriotismo da mesma assemblea, 

e que desejava so inspirar-se no ]jem puijlico, para ocpial 

so podera efficazmente contri])iiir com o apoio daquella 

corporacao, a qual o prendem tantos lacos de estima e 

gratidSo. » 

Por essa occasiao, depois do Sr. Cyrillo de Lemos, que 

entendia que o governador, peclindo esse concurso, dava 

prova de querer dtoidir com a Assemblea a responsabilidade 

que I he cabe, o Sr. Bento Carneiro, reconhecido leader 

da maioria conservadora, formulara de accordo com esta 

uma moQdo, que julgava exprimir o modo de ver de sens 

coreligionarios a respeito da nova situacao. 

Approvada a mocao da comparticipacao da respon- 

sabilidade, externou o Sr. Almeida Pereira a confianca no 

futuro da patria fluminense, cuja organisagao superior in- 

dependia logicamente do Sr. conselheiro Paulino de Souza. 

E em verdade, dias depois, a 27 de novembro, escrevia 

este illustre fluminense ao Dr. Almeida Nogueira, redactor 

do Correio Paulistano, em resposta a algumas perguntas 

que esse preclaro adheso se apressou a fazer aos chefes 

dos partidos monarchicos, estas memoraveis palavras: « Nao 

ha quem possa contestar que esta de vez firmada no Brazil 

a forma do governo republicano; a transformacfio fez-se 

sem regresso possivel. E pois, o que importa hoje e a 

reorganisagao politica da Nagao como a esta aprouver em 

sua soberania. Com as instituicoes aniquiladas a 15 do 

corrente mez tiveram de desapparecer os antigos partidos 

monarchicos que dellas tiravam sua razao de ser. Persistem, 

porem, para entrar em novos quadros, e diversamente 

affeicoados, os elementos que as conviccoes individuaes e 

os interesses sociaes poderao talvez por logo em movi- 

mento na constituicSo dehnitiva da fdrma do governo. Por 

minha parte obedeci logo, como declare! pela imprensa, e 

reconhego a autoridade effectiva do governo existente, 

responsavel pela ordem publica e pelos direitos do cidadao; 

nao tenho outra intencao politica sinao que a Nagao se 
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prommcie no mais breve prazo sobre a sua reconstituicao 

e que se fnnde um governd estavel no seio de uma socie- 

dade verdadeiramente iivre. O men partido e o daquelles 

que desejam entrar sem demora no regimen da legali- 

dade e que entendem ser a reorganisacao federal das 

antigas provincias condigao primordial da uniao dos 

novos Estados do Brazil. » 1 

Em vista de tdo categoricas declaragoes, o que cum- 

pria ao Sr. Dr. Francisco Portella? Alheiar tao sinceros 

adeptos? Ondeo partido conservador pelo sen orgao mais 

legitimo manifestou-se assim em qualquer outro Estado? 

E onde tambem esse mesmo partido era mais disciplinado 

e coheso? 

Nao o entendeu assim o Sr. Dr. Portella, porque sua 

mira era destruir o collosso desse mesmo partido e sobre 

os sens destrogos levantar o pyramidal imperio de sua 

individualidade. 

Era precise organisar um Estado d sua feigao, que se 

estreasse na vida publica pela abdicagfio de sens mais 

legitimos direitos, concentrados nas mdos de sen primeiro 

e unico governador. 

E foi o que mais tarde succedeiq contra o voto de todos 

os patriotas fluminenses. 

Nao parou ahi? porem, a expansao franca de sympathia 

pela novaordem de cousas. Em reuniao politica na Bihliotheca 

Fluminense, presidida pelo conselheiro Paulino de Souza, 

foram declarados extinctos os dous partidos conseroador e 

liberal. 

0 Sr. Portella aproveitou-se, talvez, dessas boas dispo- 

sigoes de espirito dos vellios partidos, que se dissolviam ex- 

pontaneamente e attrahio com promessas indignas os contin- 

gentes menos resolutos e mais faceis de uma aggremiagao 

indecisa. 

Outra nao foi a razao de ser do celebre offlcio dirigido 

pelo Sr. Alberto Brandao ao Dr. governador do Estado do 

1 Citado da Patria Fluminense pelo Dr. Oscar de Macedo Scares. Fags. 36 e 37. 
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Rio de Janeiro, em que se alludia a nma politico, larga 

e generosa e na applicagao severa da lei (art. 295 do Codigo 

Criminal), de modo que os libertos de 13 de maio voltem 

aos estabelecimentos abandonados e assim sejam tambem 

contidos todos aquelles, qualquer que seja sua origem, que 

iicio concorram para a riqueza nacional! » 1 

Junte-se a essas promessas de volta ao captiveiro, 

pela applicagao das penas das leis escravocratas, n'um re- 

gimen igualitario da maispura democracia, a id6a dos bancos 

regionaes sob responsabilidade das admiaistraQOes locaes, 

e tereis bellos engodos paraattrahir os inimigos daliberdade, 

por conseguinte da Republica. 

0 decreto n. 7 de 20 de novembro de 1889 veio em 

breve favorecer o Sr. Portella por via de declarar dissob 

vidas e extinctas as assembl6as legislatives provinciaes. 

Desembaragado dessa comparticipaQ&o, que por offlcio 

solicitara, vira-se s6 no campo da luta e rejubilou-se 

com o reflexo do governo pessoal, que todo concentrava-se 

em suas mSos. 

Jd o Marechal Deodoro ou alguem por elle cogitava de 

fazer uma constituinte d sua imagem, e assim procurou 

imital-o, elegendo tambem um congresso de comparsas, 

d'onde sabisse triumphante. 

Em contraposicao a essa politica de campanario, queria 

Silva Jardim que se organisasse um partido forte, constru- 

ctor, com os elementos historico e dos dous outros partidos, 

sobre a denominagdo entdo de moderado, segundo a fusao 

realizada na Bibliotheca Fluminense, na noite de 31 de 

agosto. 

Fora Silva Jardim um politico trivial e sem conscien- 

cia do papel que assumira antes e depois da revolucdo, 

que teria acceitado o logar na chapa portellista. 

1 A lavoura e o governo, por A. P. de Lncerda Wemeck— Typ. Central de Evaristo 
Costa, Travessa do Ouvidor n. 7, Kio de Janeiro, 1890.— Oartigo citado 295 corresponde 
ao 399 do Codigo Penal moderno. 
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Esse offerecimento, por^m, no pe em que estavam os 

negocios do Estado, constituia um insulto aos coreligio- 

narios e adeptos sinceros da Repliblica, pela exclusao de 

suas principaes personalidades politicas. 

0 partido republicano no Rio de Janeiro tinha tradi- 

goes proprias, que seguramente nao eram as que se prendiam 

ao nome do Dr. Portella. 

Nenhuma outra provincia apresentava uma lista mais 

arta em cidadaos proeminentes desde a publicacao do 

manifesto de 3 de dezembro de 1870 ate o advento da 

Republica em 15 de novembro de 1889. Assignaram aquelle 

Range! Pestana^ Qumtino Bocayuva7 Mauricio de Abreu, 

Salvador de Mendonga, Lopes Trovao e Miranda Azevedo. 

A esses nomes illustres pode-se juntar os de Silva 

Jardim e Benjamin Constant, que occupam a culminancia, 

atravezdodos Srs. A. L. dos Santos Werneck, J. Thomaz da 

Porciuncula, Pedro Tavares, Martins Torres ( pai e filho ), 

Jo5o Barcellos, Torquato Villares e muitos outros. 

Rectificando as informagoes parciaes do Sr. Getulio das 

Neves sobre o movimento republicano do Rio de Janeiro 

no decennio de 1870 a 1880, em que, no dizer homologante 

do Dr. Felisbello Freire na Historia Constitucional, o 

movimento de propaganda limitou-se d creagao do Nacional 

em Nitheroy com Jose Maria do Amaral e a publicagao 

da Republica em Campos com o auxilio do Dr. Francisco 

Portella, affirma o illustre Sr. Dr. Oscar de Macedo Soares 

no seu importante trabalho a Patria Fluminense, paginas 

27 e 28 : « Ha aqui uma omissao, nSo duvido seja invo- 

luntaria, mas provando que o autor ignorava a existencia 

do Club Dezeseis de Agosto, creado em S. Fidelis a 16 de 

agosto de 1878, cuja acta de fundagao foi transcripta no 

hebdomadario 0 Povo, orgao do mesmo club, n. 1, anno 

1°, sob a direcgao do Dr. Erico Goelho, Joao Jose Soares 

Junior, Dr. Gaetano Moreira de Garvalho Goytacaz e Theo- 

philo Tavares Paes. Esse gremio de propaganda manteve-se 

activo at6 a proclamagao da Republica, collocando-se sempre 
s. J.— 17 
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na primeira linha os Drs. Erico Goelho e Francisco Vieira 

de Almeida e Virgilio do Andrade Pessoa, os dous primeiros 

fluminenses e naturaes de Cabo-Frio e o ultimo cearense? 

filho de Sobral. 

« Lancados a luta, nao faltaram perseguicoes nem 

seduccoes de toda a especie. Os dous fluminenses eram 

intransigentes, recusaram cadeiras de deputados, offerecidas 

pelos contrarios. Virgilio Pessoa acceitou, sendo eleito, com 

o concurso dos liberaes de Gantagallo, deputado a Assemblea 

Provincial. 

A propaganda republicana n&o se limitava somente a 

S. Fidelis nem a cidade de Gampos? onde o abolicionismo 

triumphara : a id6a republicana era pregada por Nilo Peca- 

nha, Pedro Tavares e outros fluminenses, que trabalhavam 

com todo o ardor e enthusiasmo da mocidade. 

Em Padua formava-se outro centro propagandista, tendo 

a frente o Dr. Ferreira da Luz ; em Itaperuna, Gosta Aze- 

vedo; em Sapucaia, Mauricio de Abreu; em Monte Verde, 

Agostinho Vidal ; na Parahyba, Leopoldo Teixeira Leite; 

em Itaborahy, Fidelis Alves; em Saquarema, Jose Bueno 

de Macedo; em Marica, Alberto Castro; em quasi todas 

as localidades, emfim, haviam nucleos de propaganda de- 

mocratica, masde republicanos intransigentes, que batiam-se 

por amor aos principios e nao pela ambicao de galgar 

posicoes nas assembleas politicas, ou na administracSo. 

Emquanto no interior assignalavam-se estes centros 

de propaganda, os republicanos fluminenses foram plantar 

as suas principaes officinas de trabalho em Nictheroy, 

capital da provincia, a dous passos da capital do Imperio; 

em Petropolis, a cidade imperial, onde o Ghefe da Nacao 

e a sua corte iam todos os annos passar o verao. 

Os republicanos de Petropolis tinham a sua frente o 

Dr. Jose Thomaz da Porciuncula, com auxiliares da ordem 

de Barros Franco, Hermogenes e outros. Os de Nictheroy 

eram dirigidos ultimamente por Alberto Torres, que fez 

propaganda em Marica, Itaborahy, Saquarema e Aram- 
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ama, encontrando em cada localidade um nucleo republi- 

cano. 

Ja nao fallemos no extraordinario tralDalho de Silva 

Jardim, que levou por toda a parte, em rasgos de audacia 

e eloquencia, a palavra inflammada de tribuno propagan- 

dista. » 

Silva Jardim conhecia bem os homens do sen partido 

e queria dividir com elles e com os novos adherentes a 

responsabilidade da organisagao do sen Estado natal. Foi 

este o maior obstaculo qne encontrou no governo encom- 

mendado do Sr. Dr. Portella. 

0 mesmo illustre paladino autor da Patria Fluminense 

encarregou-se, melhor do que en posso fazer, de resnmir 

este ponto da politica do sen Estado apbs a revolucSo de 

15 de novembro. 

« A proclamacao da Republica encontrou na provincia 

do Rio tres partidos organisados — conservador, liberal e 

republicano. 

A situagao era liberal e presidente da provincia o 

Sr. Carlos AfTonso? irmao dochefedo gabinete 7 de Junho. 

Faziam opposicao os conservadores e os republicanos; mas, 

apeados do poder, os liberaes esqueceram as lutas antigas, 

comprehendendo que a republica estava feita e o patrio- 

tismo impunha-lhes o dever de salvar a Patria pela sus- 

tentacao das novas instituicoes; uniram-se aos antigos adver- 

sarios, corresponderam ao appello do governador, decidiram 

apoiar a nova ordem de cousas. 

0 Dr. Portella soube aproveitar-se das boas disposicoes 

leaes e sinceras dos antigos partidos, procurou fundil-os 

em um so, que tivesse por objectivo sustentar o sen governo. 

Com esta palavra de ordem enviou emissarios de sua 

confianca para os diversos municipios, os quaes foram do 

mesmo modo recebidos com a maior cordura e lealdade, 

sem a menor reluctancia dos chefes locaes. Conservadores, 

liberaes e historicos reuniram-se todos no pensamento com- 

mum de consolidar a forma republicana. 
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Vendo-se s6; sem assemblea legislativa, armado de po 

deres, que mmca exercitoiq o Dr. Portella revelou-se logo 

politico sem orientacao, administrador desastrado. Ao passo 

que solicitava e obtinha o congraqamento dos partidos^ 

cercava-se de gente estranha ao Estado, trahia aquelles a 

quem pedia apoio^ rojava-se submisso aos pds do Marechal 

Deodoro, introduzia na politica estadoal elementos estranhos, 

que ninguem sabia d'onde vinham. Perguntava-se quem era 

um Sr. Fonseca Hermes^ que apparecia influindo decisi- 

vamente no Estado; respondia-se: e secretario do Marechal, 

e isto bastava. Por occasiao de organisar a chapa dos 

deputados d Coastituinte, o Dr. Portella fel-a com tal de- 

sastre, que os historicos protestaram, porem debalde, porque 

o governador permanecia no auimo deliberado de reagir 

contra os fiuminenses, fazendo o papel daquelle hospede 

intrujao, que, tomando conta dos melhores commodos, ter- 

minou por expulsar os donos da casa, que haviam-n'o 

acolhido e cumulado de favores e honras. A c/^op^ official 

era uma affronta atirada aos brios fluminenses. 

Os historicos romperam desde logo as relacoes politicas, 

porque o governador trahia o partido e os interesses do 

Estado na republica. 

No manifesto apresentando os candidatos a eleicao do 

primeiro Gongresso da Uniao, o directorio do partido re- 

publicano fluminense, composto de Silva Jardim, Santos 

Werneck, Oscar Varady e Francisco Santiago, publicado 

em 2 de setembro de 1890 na Gazeta de Noticias, vem 

a explicacao do rompimento, do qual nao podemos furtar-nos 

ao desejo de extrahir os seguintes topicos: 

« 0 Estado do Rio e o paiz sabem hoje, pelas noticias e 

pela polemica da imprensa, pela agitacao que, desde os pagos 

do Governo Provisorio ate as pragas, a todos tern occupado, 

que o partido republicano fluminense estd em completa diver- 

gencia com o governador do sen Estado, para elle enviado a 

15 de novembro do anno findo a dirigir-lhe os destinos. 

Emquanto o poder era dictatorial com a responsabilidade 
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unica do governador local e do governo central, procurou 

o directorio do partido repubUcano conter as queixas dos 

sens companheiros e evitar quaesquer protestos, mesmo 

o da dignidade pessoal offendida. Ghamados, porem, a ta- 

refa de legalisar a obra revolucionaria, sente a direcgao 

do partido repnblicano fluminense que a sua collaboracao 

s6 poderd ser valiosa e digna, autonomica e indepen- 

dente, e que desse momento em diante toda a responsa- 

bilidade Ihe viria dos erros do administrador, desde que, 

por uma combinacao politica, com elle um pacto de combate 

fosse firmado perante as urnas. 0 cidadao que governa o 

Estado do Rio inaugurara uma politica mental, moral e prati- 

camente, magoa e dizel-o, inferior a das situacoes monar- 

chicas. Os republicanos foram tratados com tanta descon- 

sideracao como nos dias do regimen passado, em que theo- 

ricamente elles eram considerados criminosos politicos. 

Os fluminenses foram considerados intrusos na sua terra 

e sua preoccupagao de que fossem tambem aproveitados 

para o servigo della pareceu-lhe uma parva e infantil exclusao 

inspirada pelo bairrismo. A nogao da antiga e tradicional 

provincia desappareceu, sem que Ihe substituisse a noQao 

do Estado: os municipios creados pelos nossos pais foram 

inopportunamente cortados, divididos, mutilados, cidades, 

foram antecipada e illegalmente creadas, os impostos foram 

augmentados; a instruccao, jd de si ma, desorganisada; 

o nivel dos costumes abatido; a moralidade da adminis- 

tracao deprimida. Reparticoes inuteis foram creadas, re- 

formas precipitadas foram realizadas; os dinheiros publicos 

foram malbaratados; aproveitado soffregamente um regimen 

todo prooisorio para a imposicao de compromissos effectivos 

que gravam por muitos lustros a sorte de nossa infeliz 

terra. Politicamente, do mesmo modo que o repubUcano, 

nenhum dos antigos partidos foi, na porqdo seria do seu 

pessoal, aproveitado para a obra fluminense ; e assim apenas 

convidada a collaborar, no triste trabalho anarchisador, 

essa leva inconsciente e egoistica daquelles que em todos 
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os tempos desconheceram o suave sent imen to do bem 

publico, em detrimento do bem pessoal. Tndo isto com 

o fito da formacao do ridiculo poder individual de um 

governador incapas, indifferente d terra do Rio, e sdmente 

zeloso das glorias facets do poder, que dao a subser- 

viencia dos maos e a complacencia dos timidos. Sobretudo 

o sombrio do quadro fluminense destacou-se pela vassal- 

lagem da direcgdo do nosso Estado as forgas do poder 

central, com gravame do principio federativo e da auto- 

nomia dos Estados. 

Desde a intriga politica relativa as pessoas (chamo 

a attencao para esse traco caracteristico da politica portel- 

lista) ate a exploragao da boa fd dos que dirigem neste 

difficil momento a sorte da Patria, principalmente da do 

glorioso militar a quern a Historia do Brazil espera tributar 

paginas de premio, tudo posto em jogo para fazer da terra 

do Rio de Janeiro uma triste nagao de polacos. 

Este directorio, jamais considerado pelo governador do 

Estado do Rio como a autoridade legal do partido, a que 

elle (Portella) pertenceray embora como membro ate certo 

ponto muito tibio e obscuro (chamo tambem a attencho para 

esta phrase, que demonstra que o Dr. Portella nunca foi 

tido em conta de chefe do partido) — e como represen- 

tante da terra onde nao nascera e a que nao servira, sem 

que a um servigo indirecto a ella nao se ligasse uma 

vantagem d sua pessoa — foi convidado por elle a homo- 

logar a comedia da organisacao de uma chapa eleitoral. 

Essa estava de antemao combinada nas secretarias, e era 

assentado que se compuzesse de funccionarios da admi- 

nistracao do governador, colorida com a presenca de nomes 

republicanos, e o directorio do partido era chamado a con- 

firmal-a. 

Nao. Nos sabiamos que a autoridade a nos delegada 

nao nosfora entregue para um tal mister; e nos sabiamos 

de quanta vergonha podia o nosso nome ser coberto, si 

deixaramos de cumprir o nosso dever. Recusamos o con- 
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vite a combinacoes pouco dignas e apresentamos ao Gover- 

nador do Rio a nossa indicacao eleitoral. Esquecido tao 

cedo das doutrinas que, ao que parece, pouco sentira, o 

governador julgou bom^ qual autocrata, desprezar o nosso 

accordo^ on submissao a opiniao do sen Estado e do sen par- 

tido, e procurou impor ao eleitorado fluminense uma lista 

eleitoral que representasse oy^cxiar. Fel-a assim e com ella 

nada temos, como nada tinbamos com os pianos eleitoraes do 

ultimo proconsul monarchico. Fel-a composta do secretario 

do sen governo, do seu director de fazenda, do seu com- 

mando da forca, do seu collega de governanca, dos diaristas 

que o sustentam, e procurou prender, por uma falsa solida- 

riedade partidaria, alguns dignos companheiros, aos quaes 

lealmente propuzemos a virem trabalhar comnosco pela 

autonomia fluminense nas fileiras republicanas e que pre- 

feriram ficar nas linhas officiaes. » E assim continua o 

manifesto, que e um verdadeiro libello politico, que recom- 

mendo a leitura do Dr. Felisbello, chamando a sua attencflo 

principalmente para o final do documento, afim de que 

S. Ex. se oriente si e verdade o que por ahi se murmura, 

isto e, que o Dr. Felisbello quer intervir na politica do 

Estado a favor do Dr. Portella, parecendo que S. Ex. 

esquece-se de que faz parte de um governo que o Sr. 

Gustodio de Mello quiz por abaixo... 

Na parte final do manifesto, attenda bem, dizia o di- 

rectorio : « Nos queremos a autonomia do Estado do Rio 

de Janeiro, isto e, a federacao nesse Estado, a intervenQao 

do poder central s6mente tanto quanto para os outros 

Estados da Unido, conforme a lei. » 

A 16 de agosto ja o Dr. Porciuncula havia publicado 

um manifesto na Gazeta, declarando que nao era candi- 

date do governador, ao qual rompia em opposigao, accre- 

scentando que o Sr. Quintino Bacayuva, assentindo no 

pedido de demissao do chefe de policia (Dr. Godofredo 

Gunha, genro do illustre chefe republicano), implicitamente 

declarou aos republicanos fluminenses que o Dr. Francisco 
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Portella fax o que quer e eximio-se da « responsabilidade 

da chapa do governador, que e a sancQao da doutrina 

do autoritarismo do poder intervindo na vida inlima do 

partidarismo politico ». No mesmo manifesto ha o seguinte 

topico expressivo: « 0 Sr. Dr. Francisco Portella, a quem 

o chefe republicano (o Sr. Quintino) confiou a direcgao 

da politica e da administragao fluminense (jdseve, pois, 

que nao foi o seu prestigio de chefe republicano que ao 

Dr. Portella deu o honroso posto), forte do poder elei- 

toral que Ihe deu o decreto de 23 de julho (e o celebre 

decreto eleitoral Gesario Alvim), proclamou-se independente 

das indicagoes do seu antigo partido e do seu chefe, e, 

offendendo direitos que os tempos da adversidade partidaria 

impunham, assume a attitude de dictador diante da con- 

sciencia eleitoral. » 

A 27 do mesmo mez, Santos Werneck publicou o seu 

manifesto na Gazeta, rompendo tambem em formal oppo- 

sicSo ao governador, devolvendo o diploma de deputado, 

que Ihe fora offerecido. Nesse manifesto ha os seguintes 

topicos, para os quaes chamo a attengfio do Dr. Felisbelb, 

porque veem confirmar proposigoes por mim emittidas em 

artigos anteriores sobre a passada conducta politica do 

Dr. Francisco Portella : 

« Fosse elle (o governador), ingenitamente dedicado 

aos interesses fluminenses, que nao seria candidato pelo 

Piauhy, e duvido que alguem tenha a coragem de affirmar 

que si elle nao occupasse a posicSo de governador do 

Estado do Rio apresentaria outro titulo para ser candi- 

dato por sua terra natal. 0 seu amor as posigoes fel-o 

abandonar o Estado do Rio pelo Piauhy, como abando- 

nara o Piauhy pelo Estado do Rio. Esta ahi uma orien- 

tagSo verdadeiramente republicana, ou um adherente, um 

republicano dos taes de todos os tempos, com todos os 

vicios do antigo regimen. E' de admirar que queira affron- 

ter o Estado do Rio com candidates creados artificial- 

mente quem n5o p6de deixar de valer-se dos elementos 
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offlciaes para se fazer eleger no Piauhy? Como p6de o 

Sr. Dr. Portella representar a soberania fliiminense, si 

elle precisa de ser governador do Rio para se dar valor 

no sen Estado? » 

Antes destes topicos ha o seguinte : « Emquanto era 

esse o nosso procedimento, o Dr. Portella, que se dizia 

republicano de todos os tempos, nao bavia meio de des- 

ligal-o do partido liberal monarchico. So depois de 13 de 

maio, quando qualqner cartomante adivinbaria a republica, 

e que lembrou-se o original correligionario de mudar de 
i 

freguezia. » 

Santos Werneck, aquella tempera rija do caracter flu- 

minense, nao podia fazer parte de semelhante chapa, que, 

alem de irrisoria, excluia os nomes de Silva Jardim, Por- 

ciuncula, Alberto Torres e outros companheiros de lutas 

nos tempos difflceis da propaganda, e terminou declarando : 

« Em todo o caso, ahi fica sobre a mesa dos Srs. 

Dr. Portella e Alberto BrandSo o diploma de deputado a 

Gonstituinte, que magestatica e officialmente me offere- 

ceram. » 

Eis o primeiro erro politico do Dr. Portella : provocar 

o rompimento do partido republicano historico, divor- 

ciando-se dos sens antigos companheiros, sem motivo plau- 

sivel, sem necessidade de especie alguma. Retiraram-se 

os historicos e foram constituir urn grupo b parte, tendo 

b frente os sens melhores e mais prestigiosos chefes. 

Rompiam os republicanos historicos as relaqoes po- 

liticas com o Dr. Francisco Portella, levando para a oppo- 

sigao a grande forqa do partido e os sens melhores chefes, 

ao mesmo tempo os dous antigos partidos congregavam-se 

em torno do conselheiro Paulino de Souza e formavam 

o republicano moderado, na reuniSo havida em 31 de agosto 

de 1890, no salao da Blbliotheca Fluminense, cuja acta 

foi publicada no Jornal do Commercio. 

Nessa acta vem transcripto o discurso-programma, 

proferido pelo conselheiro Paulino de Souza, para o qual 
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chamo a attengao do Dr. Felisbello, afim de ver si assim 

modifica os arroubos effervescentes de sua animosidade contra 

os fluminenses. Nesse documento vera o autor a explicagao 

da conducta politica do illustre cbefe conservador em face 

dos acontecimentos de 15 de novembro, por elle proprio 

dada com a maior franqueza e lealdade. 

Nao podiam os antigos partidos politicos continuar a 

apoiar o Dr. Francisco Portella, quando justa causa dava 

logar ao rompimento dos historicos^ e, conforme dizia o 

conselheiro Paulino : —« Era primeiro embarago a especta- 

culosa e desastrada administragao do Rio de Janeiro, cujos 

graves desacertos e ruinosas puerilidades, no dizer de um 

fluminense illustre e insuspeito, enchera de sombras o futuro 

do novo Estado ; era o segundo a imposigao official de 

candidaturas estranhas aos interesses politicos do Rio de 

Janeiro. 

E adiante continua o conselheiro Paulino : « A maior 

das prepotencias politicas na organisag^o social, sob a forma 

administrativa, e sem duvida a chapa official, bumilhante 

da dignidade dos cidadaos, de agentes do pensamento 

nacional reduzidos a instrumentos da vontade governativa, 

perversora da essencia dos governos livres. Por ella se 

envenena, dira melhor, se enxovalha a liberdade na mais 

fecunda das suas fontes. Vio algumas vezes nos comicios 

populares, a intervengao do governo, mas disfargada e enco- 

berta d sombra dos partidos ; do que se esta passando 

no Estado do Rio de Janeiro e que nao ha exemplo, nem 

precedente na serie historica dos escandalos politicos. 

Na presenga de um partido, como este aqui, brilhante- 

mente representado pela maioria dos melhores homens do 

Estado; na presenga do antigo partido republicano postado 

na liga para manter os principios e legitimar os actos da 

Revolugao, o Governador do Rio de Janeiro arrosta o decoro 

publico com a apresentagao de uma lista de funccionarios 

e, salvas algumas excepgoes, de illustres desconhecidos, 

trazidos agora a tona neste primeiro revolver das aguas. 



267 

Excluisse elle os homens, ainda os mais eminentes e 

sinceros dos antigos partidos, nada teria que dizer; mas, 

por que recusa a collaboracao e combate de frente pelos meios 

de todos sabidos, repuguantes de enumerar, os republi- 

canos tradicionaes do Rio de Janeiro, homens sinceros e 

de valor moral, qne pela causa se sacrificaram e a quern, 

si mais adiautados na idade, chamaria patriarchas da 

Republica? Postos de parte os republicanos antigos, nao 

si coutando os liberaes e conservadores que formam hoje 

o partido moderado, o que fica no Rio de Janeiro que se 

possa ter como forcas activas na ordem political 0 elemento 

official, dira o governador. Mas o que eo elemento official 

nesta quadra fora da lei e em que se assanharam tantos 

appetites? Sao os dependentes e os pretendentes ao cofre do 

Estado e a forca publica. 0 Estado do Rio de Janeiro esta 

em um torvelinho que enche de pasmo os sens pacificos 

habitantes. Sao chamados a palacio os homens influentes 

das localidades, sem se indagar o que s&o e o que pensam, 

para receberem a lista official; ouve-se aqui, alii e acola 

o estrepito da derrubada das primeiras intendencias republi- 

canas em Vassouras, Petropolis, Mangaratiba, Pirahy, Re- 

zende, Parahyba do Sul, etc. ; as autoridades policiaes de 

primeira investidura republicana sao mudadas; altos funccio- 

narios do Estado incluidos na lista official percorrem as 

localidades acompanhados por ordenancas de policia, encon- 

trados por pessoas tambem aqui presentes a couferencia ; 

promettem-se garantias de juros a quern as quer; annuncia-se 

o reforco dos destacamentos de policia ; aprestam-se os 

alistamentos clandestinos, e ainda hoje, em folha de grande 

circulacao nesta capital, dons illustres cidadaos, altamente 

qualificados por todos os predicados da distincgao social, 

declararam publicamente ter, pelo facto de conversarem 

sobre eleicoes com amigos sens, recebido da parte do 

governador ameaca de, si continuassem, serem recolhidos 

a uma fortaleza, para o que elle, governador, Ja estava 

directamente autorisado pelo Ghefe do Governo Provisorio! 
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Nunca se avistou at6 hoje com o illustre Marechal e nao 

pode, portanto? fallar de observacSo pessoal por approxi- 

macao; mas, vendo pelos actos que no fundo do sen caracter 

sobresahem a sisudez e a moderacao, assegura a todos que 

a assercao do governador e um excesso de alarde com que 

a leviandade nao Hie deixa ver quanto comprometteria, si 

pudesse ser acreditado, a primeira autoridade da Nacao. » 

(Ghamo attencao para este traco caracteristico da 

politica do Dr. Francisco Portella, porque a elle me referirei 

quando tiver de fallar sobre os manejos postos em pratica 

actualmente para o proximo pleito eleitoral. Desta vez 

servem-se do nome de outro illustre Marechal.) « Assim, 

pois, sem garantias dos direitos individuaes, porque esta 

nesta parte suspensa a execugao da nova Gonstituicao, 

em um regimen marcial, que importa a excepcao, com 

os moldes da nova legislagSo eleitoral, diante de uma 

chapa official ad rede organisada e sustentada para excluir 

a collaboracdo de todos os partidosno Gongresso, limitando-se 

a representagao aos designados da autoridade, na presenga 

dos meios ja usados como amostra do que na urgencia 

se fara, na imminencia do emprego annunciado da forga 

publica, sente bumilhada a sua dignidade politica e por 

sua parte nao intervira no proximo pleito eleitoral. 

« Sente ter de proceder assim, porque em toda a 

sua vida publica e esta a vez primeira que se ve forgado 

a nao comparecer nos comicios populares, onde foi sempre 

bem acceito; sente tambem nao poder dar o seu insignificante 

concurso aos mogos de talento, republicanos de sempre, 

que fazem hoje mais um sacrificio a sua fe e d honra 

politica e dos quaes a patria ainda espera valiosos servigos. » 

Le em seguida as conclusoes que propoe a approvagao : 

c( Os cidadaos presentes declaram extinctos no Estado 

de Rio de Janeiro os antigos paftidos politicos e afflrmam 

a existencia do partido moderado, que tern por intuitos, 

resistindo a todos os excessos, fundar um governo estavel 

no seio de uma sociedade verdadeiramente livre, sobre as 
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Gompromettem-se a concorrer, dentro dos limites da le- 

gal idade, ate onde puderem chegar os sens esforcos, para 

que se realize a vontade dos fluminensses, a Gonstituicao 

politica e a organisagao administrativa do novo Estado 

do Rio de Janeiro. Sentem-se com pezar obrigados a 

deixar de collaborar na Gonstituicao Federal, pela abstencao 

do exercicio do direito de voto nas eleicoes de 15 de 

novembro proximo vindouro, evitando assim a respon- 

sabilidade de qnaesqner superveniencias na luta a que os 

arrastaria a intervencao official. » 

Postas em discussao, foram approvadas as conclusoes, 

votando contra a abstencao os Srs. Hemeterio Martins, 

por parte dos republicanos de Campos, que alii o deputaram, 

conselheiro Pereira da Silva, Drs. Ratisbona e Pedro Luiz. 

Divorciados dos historicos e dos moderados, vio-se o 

Dr. Portella inteiramente isolado da opiniao politica do 

Estado. Traton, portanto, de constituir partido sen; na 

falta de pessoal fluminense, mandou vir gente de fora 

e lancou o anzol dos interesses individuaes. Gomo sempre 

acontece, nestas occasioes, aos homens que dispoem da 

mesa do orcamento, aos que pretendem se assentar nessa 

mesa, nao faltaram peixes nao so de fora, como de dentro, 

que pegassem na isca. E por isso vimos acornpanhar 

o Dr. Portella alguns antigos conservadores e liberaes 

que compareceram ou fizeram se representar na reuniao 

do partido moderado. Alguns historicos nao puderam resistir 

a fascinacao, abandonaram os companheiros. De sorte 

que ficou o partido organisado pelo Dr. Portella composto 

de fraccoes de desertores dos partidos historico e moderado, 

sendo mais avultada a fracgao liberal, porque aos desertores 

do partido moderado, de origem liberal, vieram juntar-se 

os liberaes que intransigentemente sustentavam na provincia 

a politica reaccionaria do gabinete de7 dejunho, representada 

pelo Sr. Carlos Affonso. Estes antigos liberaes, que ainda 

hoje constituem a forca principal dos portellistas, eram, 
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entre outros, que agora Mo me occorre, os Srs. Rufino 

Furtado, Ladislao Acrisio^ Joao Piragiba, Getulio das Neves, 

Dermeval da Fonseca, Pedro Gordilho, Alberto Brandao, 

Portugal, Constantino Goncalves, etc. 

Leia o Dr. Felisbello os Annaes da Asseinbl^a Legis- 

lativa do anno de 1889, veja um discnrso do Sr. Oliveira 

Pinto a pag. 113 e me diga si fallo on nao a verdade. 

Deu-se entao um phenomeno curioso : dos inimigos mais 

encarnicados que a republica possuia ate o dia 15 de no- 

vembro, o Dr. Portella lancou mao para constituir com 

os elementos versateis, e, portanto, maos, dos outros, o 

sen partido. E com estes elementos assim photographados 

e com os estranhos que mandou vir, montou a sua politica, 

organisou a chapa dos seus representantes federaes e esta- 

doaes. E, na verdade, esses representantes Jlseram hour a 

ao sen chefe e ao sen partido, conforme demonstrarei. 

Resolvida a abstencao, pelo partido moderado, os his- 

toricos entenderam que, fosse qual fosse a sorte do pleito, 

nao deveriam ter igual procedimento. Referindo-se a essa 

medida, dizia o director no manifesto: 

« O que para os outros patriotas pode ser uma reserva 

prudente, para nos seria um erro e um crime. Elles nao 

nos prometteram a liberdade na republica; a nbs, que nos 

compromettemos a garantil-a, e que cabe conquistal-a e 

convidal-os a gozar comnosco dos seus fructos. » Apresen- 

taram os seus candidates, mas a derrota estava de ante-mao 

preparada. 0 Dr. Portella, renegando o passado e os com- 

promissos do presente, inflingio aos seus antigos compa- 

nheiros de lutas as mais duras das provacoes no pri- 

meiro pleito republicano que feria-se no paiz! » (Pags. 39 

a 49.) 

Passado este vergonhoso pleito de 15 de setembro, re- 

tirou-se Silva Jardim da politica, publicando o directorio? 

de que elle era presidente, um manifesto a 2 de outubro 

de 1890 declarando retirar-se aquelle patriota a vida privada 

e sendo substituido pelo Dr. Francisco Pinto Ribeiro. 
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Nesse periodo, em que dirigio com tanto brilho a po- 

litica do Estado, tomoii-se effectivamente o eixo de toda 

politica extra-official e desenvolveu uma actividade so com- 

paravel a de um membro de gabinete. Sonhara com um 

logar de ministro, porque tinha convicgao que o de deputado 

a Gonstituinte ninguem llbo poderia disputar no regimen 

republicano em face dos sens immortaes esforcos para a 

proclamacao da Republica. 

A idea de pretender occupar o logar de ministro nao 

11 le pertencia exclusivamente. 

Muitos coreligionarios e amigos a suggeriram, e houve 

um destes que de Baltimore Ihe escrevera comprimen- 

tando pelo advento da Republica e pedindo-lhe o retrato, 

para a hypothese de que, se viesse a ser ministro, estar elle 

apparelhado para dal-o a publicidade no grande meio norte- 

americano, no que fora satisfeito. 

Nada mais natural. 

0 proprio Valentim Magalhaes era desta opiniao, en- 

tendendo que Silva Jardim se entregara incondicional- 

mente ao novo regimen. 

« Elle poz ao servico do Governo Provisorio o seu grande 

nome, glorificado por servicos incomparaveis, simulando 

nao ver que o esquecimento delle para a composigdo do 

primeiro ministerio republicano impunha-lhe: ou a altiva 

reprovacao de um exilio voluntario ou a violenta desforra 

de um rompimento, e sujeitou-se a ser um mero auxiliar 

delle, aceitando uma commissao secundaria e estipendiada. » 

Presumira-se com as qualidades requeridas para ser um 

estadista e nao quiz se confundir entre os politicos vulgares. 

Um homem que se sente forte pelas ideas que tern 

a realizar no poder nao se retira da luta confessando-se impo. 

tente para o meio social em que viveu e se fez respeitar. 

S6 quando se tern o cerebro vasio, recorre-se a taes 

expedientes. Silva Jardim, porem, reunia a uma preparacao 

nao vulgar, ambicoes insupperaveis do mando. Fez o que 

se chama uma retirada falsa para cahir de sorpresa sobre 
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o inimigo. Iria refazer as forgas para voltar ao scenario 

politico. Por sen espirito, n'um futuro pouco longe, passou a 

visao presidencial da Republica. S6 assim se explica o sen 

afastamento. 

Gomo hometn viveu para a Familia e pela Familia 

como propagandista para a Patria e pela Patria e foi 

inexcedivel; como politico, porem, feita a Republica, nao 

se elevou a concepgao de viver para a Humanidade e 

pela Humanidade, procurando realizar as medidas indis- 

pensaveis ao advento de um governo estavel, que e a con- 

digao de ser do estadista. 

Nao fora elle o unico despre.cado da Republica; em 

Pernambuco, Bahia, etc., por onde andara, outros comparti- 

Iharam-lhe a sorte e outros apenas conseguiram sobre- 

nadar a tyrannia militar, por milagre. 

0 Marechal Deodoro, ou alguem por elle, em toda 

parte langava a postergacao dos republicanos em proveito 

dos adhesos da peior especie ou dos militares guindados 

a politica. Si no Rio de Janeiro o sohrinho dava as cartas, 

na Bahia o inndo jogaoa de s6ta e basto. 

« As cousas politicas daqui, escrevia o Dr. Virgilio 

Damasio, estao cada vez mais emhrulhadas. A proxima 

eleicao vai fazer-se sob a pressao da mais desbragada po- 

liticagem: na maioria dos collegios far-se-ha a hico de 

penna. 

Em taes termos, e probabilissimo que nem um repu- 

blicano serd eleito deputado. Tinham-me contemplado em 

uma chapa senatorial, mas comprehendo que, desde que 

me negaram a inclusao de 3 ou 4 republicanos antigos, 

eu tive de declarar que nao era isso feito mediante com- 

binagao commigo e, por este desaforo men, you sendo 

cortado impiedosamente, sobretudo por uns tantos poli_ 

tiqueiros incluidos de accordo com o Sr. Marcolino de 

Moura e chefe de policia da Bahia, na chapa official, po- 

litiqueiros que foram amigos dedicados da situagao Ouro- 

Preto. » (Garta de 8 de agosto de 1890.) 
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Um desses repnblicams excluidos 1 escrevera antes a 

Silva Jardim lembrahdo o expedieate miico qtie poderia 

salvar a sitaacao. Vinha, por6m, em um tempo que o 

illustre propagandista estava ameacado de igual sorte. 

Entretanto procurou por meios indirectos, visto que nao 

se entendia com os ministros, dar satisfacao aopedido. Ntio 

estava, porem, na alQada do Sr. Fonseca Hermes, a quern 

se dirigira em 28 de julfio anterior, gararitir a nomeagdo 

do Dr. Virgilio Damasio para 1° vice-gooernador da 

BaJua, mas ia ver o que era posslvel fazer! 

No Governo Provisorio via-se disto : homens da estatura 

moral de Silva Jardim solicitando favores politicos de in- 

dividuos completamente desconhecidos e que subiram a 

tona por virtude mesmo da situagao que os seus pro-ho- 

mens crearam! Entretanto prova o men asserto de que 

por fim era Silva Jardim victima de uma facinacao hyp- 

not ica, acreditando em promessas que o levariam ao crime 

de se tornar solidario com o golpe de Estado de 3 de 

nouembro, si antes nao optasse por uma viagem a Europa ! 

Essa s6 teve o defeito, como opina o Sr. Valentim Maga- 

lhS.es, de ser tentada muito tarde. 

Em Pernambuco, a confusao foi tamanha, que os re- 

publicanos sinceros, companheiros de Silva Jardim nas lutas 

contra Jose Mariano, vendo que esse illustre liberalengo 

era chamado a palacio, treraeram pela sorte da Repu- 

blica. E comparando as hostes que no dia 22 de julhode 

1889, na praga Saldanha Marinho, acamparam, com aquelles 

soldados de Pharao, que as ondas do Mar Vermelho repre- 

sadas tragaram no sen bqjo, achavam que s6 um homem sal- 

vou-se illeso — foi Silva Jardim. Este por certo nao des- 

mentio o bom conceito que os bons republicanos faziam 

delle. 

c( Escrevo-lhe na anti-vespera da batalha, de ouvido ao 

cMo, como outr'ora os metis avos, escutando o rumor 

I Dr. Dedreira Franco. 
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longincjuo produzido pelos pes dos barbaros qU6 nos invadem 

a Patria! E quanto cynismo, quanta covardia^ quanta fome 

traz esse exercito cle invasores ! » 1 

Nessa correspondencia particular faz-se allusao a chapa 

do Sr. Lucena, compara-se-a a arvore maldita? que asphyxia 

a quantos se abrigam a sua sombra. ou semelhante ao 

navio que leva a peste no porao! 

Uma importante referencia e tambem esta: « Aqui 

esteve o Nabuco, de passagem, e disse a alguns amigos 

que V. Ihe havia dito que si elle acceitasse os factos con- 

sammadoSy proclamal-o-hia chefe do partido republicano 

do Rio. E' certo? » (Garta citada.) 

Gomo disse, Silva Jardim tinha secretaries, a quem encar- 

regava de responder as cartas que Ihe eram dirigidas, e 

estas contavam-se por milhares. Quando muito extensas, 

escrevia a margem resuma; quando nao, lia-as todas, 

annotando os pontos a responder. Nesta a que me refiro 

escreveu por baixo da assignatura do autor: A respeito 

de Nahuco, o que disse e que desejava muito que elle 

viesse a n6s. 

Por ma is que se contbr masse com a politica do adhe- 

sismo, instituida pelos paulistas do Provisorio, comprehende-se 

que sobre o homem que elle combatera vehementemente 

no dia 30 de Janeiro, onde sua vida correu imminente pe- 

rigo, nao podia proferir uma aspiracao semelhante. 

E' bom levantar este protesto, porque pode ma is tarde 

essa referencia servir de argumento contra o caracter ili- 

bado de Silva Jardim. 

Este Sr. Joaquim Nabuco sera sempre em politica o 

que foi em litteratura, e no abolicionismo, um bonito exem- 

plar das civilisacoes anglo-americanas e que todos reco- 

nhecem por — Quincas, o Bello. 

A applicacao da Politica Positiva de Augusto Comte a 

Republica Brazileira dera maos fructos em dous importantes 

3 A. M. Veras, carta de 13 de setembro de 1890. 
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Estados. Em Pernambuco sob as inspiragoes a principio 

de Annibal Falcao, creando a dictadura lucenista e por 

ultimo com Barbosa Lima, gerando o terror despotico que 

tern abatido o animo dos ma is fortes republicanos. 

No sul, a tentativa de uma tal applicaqao foi de effeito 

mais deploravel aiuda. A innovacao constitucional da indi- 

cacao do successor no cargo de presidente do Estado, com 

approvacao das camaras muuicipaes, deu causa, alem de 

outros pretextos geraes, como a suppressao do parlamen- 

tarismo, a crise revoluciouaria que convulsiona o Rio 

Grande do Sul e irradiou-se por outros pontos, ameagando 

o Brazil inteiro com o pensamento da restauracao mo- 

narch ica. 

Na Capital Federal, ao tempo de Benjamin Constant, 

a tentativa limitou-se a certas formulas dogmaticas na 

correspondencia official e na bandeira nacional. A intro- 

duccao da constellacao do Cruzeiro do Sul, em substituicao 

da esphera annilar que constitue a melhor inspiracao sym- 

bolica daquella, nao foi obra do apostolado, Em 11 de 

abril de 1889, por occasiao de publicar o Partido Repu- 

hlicano do Rio-Grande do Norte, procurando adaptar a ban- 

deira imperial as necessidades republicanas, sem me afastar 

da tradicao historica e allegorias que alii se veem, esta- 

beleci como c< Solucao geral do problema » : As mesmas cores 

efdrma da actual bandeira; sobre losango central um escudo 

portuguez, cercado pelos emblemas do cafe e fumo e enci- 

mado, no logar da coroa, pelo barrete phrygio; no pequeno 

espelho onde estao aschagas, e em vez destas, a Constellacao 

do Cruzeiro do Sul, como symbolo da Republica Brazi- 

leira. 

Solucao particular: Subtituicao do Cruzeiro na bandeira 

acima descripta pelos Annas de cada provincia, sejam de 

procedencia republicana on colonial; onde nSo existem taes 

armas, assimilem-se as hollandezas, constantes da tra- 

dicao historica, como succede em relacao ao Rio-Grande do o y 

Norte on Potyguarania. » 
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Em relacaoa minha provincia natal, cheguei a estampar 

no frontespicio d'aquelle livro de propaganda a modificacao 

precisa, substituindo o Cruzeiro pelas nossas armas hol- 

landezas, tao felizmente lembradas —uma ema e quo ainda 

hoje, segando o costume, devera, sobre um taboleiro onde 

ao fundo se elevasse o serro do Cabuyrj, caracterisar a pai- 

sagem dos nossos sellos estadoaes. Tcriamos assim cara- 

cterisado liistorica o geographicamente o nosso solo norte 

rio-grandense. 

Ao ler a solucao que propunha, Silva Jardim me 

fallara multas vezes que cogitou de uma transformagao 

igual, e de facto encontrei nas suas Memorial e viagens, 

escripta no seu exilio voluntario, cousa approximada, que 

elle intencioaalmente publica, arrogando-se a precedencia 

na formacao da bandeira republicana a adoptar. 

— Veja isto, dizia eu ao cidadao Verissimo, 1 mostran- 

do-lhe alguma cousa d'entre os meus papeis, quando 

descansava, a trabalhar de gabinete. E' um projecto de ban- 

deira republicana. 

—Ah! e necessario estar tudo preparado para o dia, 

responde com enthusiasmo. 

— E um esboco ainda. A bandeira que Julio Ribeiro 

idealisou e que o Club de S. Paulo e o Club Tiradentes 

adoptaram, e simples, mas muito monotona; uma succes- 

sao de listras, que fatiga o olhar. A idea das vinte e uma 

estrellas, para significar as vinte e uma provincias, nao 

me parece boa, porque, naturalmente, com o tempo, n6s 

modificaremos a divisao politica, e serd preciso estar a 

modificar a bandeira, que de sua natureza deve ser uma 

cousa fixa. Melhor idea vi em Campos, em casa de Pedro Ta- 

vares; sobre o escudo actual, levemente alterado, elle puzera 

o barrete phrygio. No meu projecto, que obedece d evolucao 

liistorica da Humanidade e do Brazil, o pdo da bandeira, 

como v6, termina por um condor — e a tradicao romana 

i Veriasirao Lage, Pharmaceutico. 
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modificada na America; o panno da bandeira contem no 

fnndo, em tinta pouco viva, as cores correspondentes as 

tres racas— a preta, a vermelha e a branca, que compoem 

ethenograpliicamente nossa nacionalidade. Sobre este fimdo7 

o escudo brazileiro, tal como na bandeira actual, sigpi- 

fica o espirito de defesa7e e rodeado da canna e do cafe, 

nossas culturas do norte e do sul; tern no centro o globo, 

e, atravessando-o, uma ancora, que representa a forga mari- 

tima, e ao mesmo tempo o commercio, como o escudo signi- 

fica especialmente a forqa publica de terra. P6de-se ainda 

collocar de um la do do escudo o cavallo, e do outro o 

boi, representando a industria pastoril do sul e norte. Todos 

estes symbolos sao das forcas conservadoras e estaticas da 

Nagao. Sobre o escudo e para significar a forga progres- 

siva de movimento popular o barrete phrygio, caracteristico 

proletario. 

— Muito bem ! muito bem ! 

— Ve por alii que as tres racas, a classe militar de 

terra e mar, a classe agricola e pastoril, o commercio, 

sao representados ao lado do passado latino e americano da 

mesma arte que o mundo inteiro, pela idea que o globo 

inspira. Resta realizar o desenho que Ihe mostro e ver o 

effeito que produzira em grande. » (Pag. 280 a 283. ) 

A constituicao do Espirito Santo tambem e influen- 

ciada pelo Positivismo e a existencia alii de um. partido 

constructor revela que o sen actual presidente e factor 

principal daquella lei basica se mostrava iniciado na Politica 

Positiva. 

Como elemento de distinccao dos preconceitos monar- 

chicos, em face da anarchia propria de um povo em 

formacao, a doutrina positivista afigurava-se organica, 

como representando um todo philosophicamente concate- 

nado. Moldado, porem, sobre os velhos tbemas do conserva- 

tismo europeu, constitue um erro palmar sua adaptagao 

as novas republicas americanas. A sua applicacSo em parte 

torna-se illogica e falseada e in totum seria uma fonte 
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inesgotavel de perturbacoes por motivo de reivindicacoes 

continuadas em favor da consciencia livre. 

Silva Jardim bem sentira essa vacuidade no cerebro 

e possuio-se da necessidade de estudar as sociedades cultas 

para ver o que dahi poderia resultar de bom e applicavel 

ao nosso caso. 

0 sen papel politico depois da Republica consiste na 

resistencia aos desmandos politicos do Dr. Francisco Por- 

tella, secundado nisto pelas vistas geraes do conselheiro 

Paulino de Souza, como tenho mostrado, e seguido sen 

exempio pelos historccos de maior valor intellectual que 

possuia o Estado e a quern coube depois da revolucao de 

23 de novembro, sob a chefia do Dr. Porciuncula reorganisar 

bem ou mal o Estado do Rio de Janeiro. 

Si fosse eleito constituinte, teria de, para ser logico, 

defender o sen manifesto de 25 de maio e reorganisar 

este paiz, segundo as doutrinas alii esbocadas. 

Na ausencia da tribuna congressional, quiz abrir a 

da imprensa e pretendeu fundar urn jornal —a Politica, 

como ja alludi, publicado sob a gerencia de Andre Verneck 

e outros coreligionarios. Essa idea, apezar de acceita pelo 

sens enthusiastas, nao foi por diante, naturalmente pelas 

ausencia de um piano seguro para guiar as aspiracoes 

do momento. 

A verdade e esta : a sua epoca havia passado. Outros 

homens mais amestrados na chicana politica haviam-lhe 

tornado a dianteira. S6 tinha a appellar para o futuro. 

A Republica constituira-se um bom negocio, e no balcao 

para onde entraram os commerciantes, industriaes e ban- 

queiros, nao havia espaco para os sonhadores utopicos. 

Si la houvera entrado ou pretendesse entrar, seria re- 

pudiado como foi, ou teria perecido sem honra. 

A sua previsSo, ainda que tardia, foi recuar afim de 

que passasse a onda da exploracao e ver o que se podia 

fazer de util h Patria e a Humanidade, si um dia a Familia 

brazileira voltasse aos sens habitos normaes. 
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Aquella formula que se encontra "em Jose Bonifacio, 

o patriarchade nossa iudependencia, e tantas vezes invocada 

por Silva Jardim em sens discursos, de que a verdadeira 

politica e ftlha da moral, perdera a razSo de ser na 

instituicao da Republica, passados os primeiros dias da 

revolucrio incruenta. 

Que estandarte podia Silva Jardim arvorar junto aos 

arraiaes dos bancos emissores por circumscripgoes regionaes, 

daretalbagSo do solo e da immigracao a tantos por kilometro 

ou cabeca, da concessao de privilegios cada qual mais 

deprimente do nosso decoro, dos juros sobre estradas de 

ferro ou emprezas de qualquer genero ? 

Em politica vio posto em evidencia os meios mais 

ignobeis, e depois de se prestar d confecc&o de um regula- 

mento soit disant liberal, em que se procurava dilatar e 

assegurar o direito do voto, vio sua obra substituida pelo 

celebre Decreto Alvim sobre materia eleitoral. 

« Ferio-se o pleito : a fraude foi a nota dominante. For- 

jaram-se as actas no palacio do governador, em Nit her oy 1 

e de tal arte houve-se a impudencia, que o resultado da 

votagao sahiu o inverso, isto e, publicou-se no resultado 

official os nomes dos candidatos da chapa governamental 

com as votacoes dos contrarios. A muitos sorprehendeu 

o resultado, a outros ndo —mas afinal todos se convenceram 

da realidade : o governador opprimia a consciencia do 

eleitorado com o peso brutal da tyrannia, mas semeava 

as primeiras provocacoes da futura reivindicagao dos brios 

fluminenses. » {Patria Fluminense, pags. 52 e 53.) 

Em vista disto, que programma iria Silva Jardim elaborar 

para sua Politica? A pureza nas eleicoes? Pedir a eman- 

cipagdo do municipio no Escado e do Estado naUniao? 

Esta tarefa deixou-a elle aos sens successores do Dire- 

ctor io, pois sen espirito, attido a questoes theoricas de outra 

ordem, repugnava nutrir-se dessas velharias democraticas. 

1 Esse phenomeno generalisou-se a todos os Esbados; o clamor publico denuaciou-o 
de norte a sul, de ieste a oeste, como urn caractenstico da hberdade do volo. 
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Entretanto fol csta a arma com que veneer am c con- 

quistaram o poder ps sens ex-companheiros de luta, quando 

a reacgao contra o golpe de Estado prpduzia seua inevitaveis 

effeitos. 

A sua partida para a Europa era mais quejustificada. 

Faltava-lhe o termo de comparagao pntre as nossas e 

qs institnicpes europeas. Dp confronto dps dqiijg epptinentes, 

0 veJl|o e o povo, podia resaltar o remedio a tantos 

paales. v 

Iria ser um aprendiz de cstadista e darla d sua 

pptria o melhor de sen coracao e pensamenkp mostrando 

que foi sempre homem de caracter. 

Durante esse periodo de resistencia Silva Jardim acceitou 

ppr differentes Estadps a sua candidatura, e a sua yasta 

correspondencia da disto evidente testemunho, mas sem se 

decidir por qualquer delles. 

A sua vaidade so ficaria completamente satisfeita si 

yisse triumphar aquella por todos os grandes Estados : 

S. Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, 

inclusive o Districto Federal, como politico algum havia 1 I ! ' x 

conseguido no Brazil. 

Era justa sua ambigao? Desacertado era sem duvida 

dispersar forcas, desde que effectivamente queria ser eleito. 

Os de S. Paulo nao se esforgariam em incluil-o na 

chapa official, contando que os de Minas o fizessem. 

Os amigos dalli, depois de havel-o incluido por um dis- 

tricto qualquer, nSo tratariam decisivamente, contando que 

fosse eleito pela Capital Federal; e os coreligionarios desta, 

tendo por certa sua eleigdo no Estado do Rio, depuravam-no 

sem remorsos, etc. T ■ : ■' 
Alem disso, levantara diversas candidaturas, cujo exito 

enfraquecia o sen prestigio junto ao Governo, si porven- 

tura o tivesse para dispor delle d vontade. Pelo Ama- 

zonas empenhava-se pela eleicdo do seu bom amigo o Dr. 

Herculano Marcos Inglez de Souza, e pelo MaranhSo pela 

do seu companheiro de escriptorio Dr. Raymundo de Sd 
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Valle, occupando nesse afan governadores e candidates a 

esso cargo. « O sen amigo Dr. Sa Valle sabe que esta 

])em collocada aqui a candidatura delle; 6 precise, porem, 

accrescentava o Dr. Porciunpula, que incumba os parentes 

e amigos que aqui iem de propagal-a e de trolmlhar. »(Carta 

de 18 de junho de 1890.) 

Depois de criticar a administraQno do entGo governador 

de Amazenas come tendo dado as provos mais robustas 

de insufficiencia e incapacidade, escreve a Silva Jardim um 

coreligionario, residente no Maranhao, em 16 de julho 

de "1890: « A eleipao do nosso amigo Dr. Herculano de 

Souza estard perdida, si eu nao for para o Amazonas, e 

s6 irei no cargo de governador. 

Assim, peco-vos que intercedais, com a vossa poderosa 

influencia, perante o Governo Provisorio, no sentido de con- 

seguir a minha nomeacao, pois os nossos amigos do Ama- 

zonas querem que eu volte para Id. » 

Esse pedido, a que Silva Jardim annotara a margem : 

Impossivel, da uma idea da fact lid ade com que se faziam 

as cousas entao. Ignoro si o illustre homem de lettras, 

que tdo criteriosamente afastou-se dos negocios publicos, 

autorisava esses manejos, mas esse facto prova a natu- 

reza das solicitagoes feitas a Silva Jardim. 

Individuos de todos os pontos escreviam-lhe pedindo 

empregos, embora o nao conhecessem e por todos elle in- 

tercedia. Ora, esse constante solicitar enfraqueciq-o, si e 

que nao levasse d mente dos homens do goverpo que elle 

pretendia tornar-se excess!vamente popular, e a idda que 

assaltava a todos e que estava ahi se preparando um Pre- 

sidentc da Republica! 

Muitos esforgos despendeu igualmente pel a candidatura, 

alias justa, como a dos dous referidos, dos Drs. Josephino 

dos Santos por Minas e Pereira Franco pela Bahia, e quicd 

de Martim Francisco por S. Paulo, Estados estes por onde 

se fallava que seria eleito, alem da chapa do Directorio, que 

em sen nome recommendava ao eleitorado do Rio de Janeiro! 
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Esta claro que a entrar para o Congresso queria ver-se 

cercado de companheiros de luta e amigos de todos os 

tempos, pois assim poderia influir directamente na politica. 

Falhou-lhe, porem, a tactica, descobrindo-se antes de 

tempo. Os sens inimigos, porqne, invejosos de sen prestigio, 

deram-lhe para baixo, e o real propagandista e prestimoso 

coreligionario nem siquer obteve nm logar para si no 

Gongresso Gonstituinte. 

Silva Jardim enganava-se a respeito dos homens de 

sen paiz e f6ra victima dessa visao interior, que manda 

julgar o nosso proximo segundo a opinicio que de n6s 

fazemos. 

E elle era facil nesses juizos; veja-se o que affirmava por 

paizes estrangeiros, confiante nos sens patricios: « L'esprit 

organique qui a preside a Tinstallation de notre repu- 

blique par la preponderance de Benjamin Constant est le 

secret de son ev6nement paciflque. Grace a cette impulsion 

premiere, je crois pouvoir yous assurer que jamais 

DANS MON PAYS, QUOI QU'lL ARRIVE, EES COMPETITIONS 

POLITIQUES N'ABOUTIRONT A DES LUTTES FRATRICIDES. LeS 

vivants sont gouvernes par les morts! et la memoire 

du grand patriots, qui inspire par 1'amour de son pays 

et eclaire par les lumieres superieures de la philosophie posi- 

tive, A FONDE LA REPUBLIQUE, NOUS PRESERVERA TOUJOURS 

de tout egarement. » ( Discurso pronunciado em 19 de 

abril de 1891, em Bourg-la-Reine ( Franca ), por occasiSo 

do 4° anno de Gondorcet, respondendo a um toast do 

Dr. Robinet a Republica Brazileira.) 

A revolta de 6 de setemhro, a tentativa de restauragdo 

e a guerra civil do Rio Grande do Sul, que respondam 

aos votos de paz externados pelo illustre exilado! 

A verdade e que o povo brazileiro nao interveio nesses 

casos, e a politica e obra dos governos e estes de um grupo 

que, quando muito, representa uma minoria insigniflcante. 

Esse anno de 1890 trouxera a Silva Jardim amargas 

decepcoes; no terreno politico a derrota foi compensada 
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pela conviccao de que o sen Estado natal, no ponto mesmo 

em que collocara a questdo, havia-se portado galharda- 

meate diaate da pressdo do governador, e a Capital 

Federal dea-lhe uma votacdo de estima muito grande 

aletn da que devera ter tido cm Minas. 

« 0 effeito de tudo isto, escrevia elle ao pai, me esta 

sendo muito favoravel- » (Garta de 20 de setembro. ) 

Em comeco da situacao republicana escrevera ao pal 

prevenindo-o de que era tempo de reivindicar sens direitos, 

e nesse sentido fallara ao Dr. Portella, que promettera 

tomar na devida consideracao o caso. 

So, porem, mais tarde, a muito custo, conseguio para 

elle um logar de inspector de districto, apds a reforma 

da Instruccao Publica, feita por aquelle governador. 

Depois de feita a Republica, o sen primeiro pensamento 

foi para o sen bom pai, victima outr'ora de multiples injusticas. 

Amante extremoso da familia, veio no meio de tantas 

aspiracoes feril-o a morte na pessoa de um sen infeliz 

irmao, o Pedrinho, o primeiro da segunda serie. 

Mandara-o vir da casa paterna e empregara-o em a casa 

commercial do Sr. Sucena & Comp., apanhando na capital o 

germen da terrivel molestia que tern sido o flagello da 

grande cidade sul-americana. 

Pobre, no meio de tanta riqueza, a custo pode comprar 

uma pequena casa na Tijuca, que mobiliou com os seus 

trastes antigos, alugando-a, como estava, quando teve de 

seguir viagem para a Europe. 

Si houvesse nessa terra o culto dos grandes homens, 

o Governo trataria ja de tel-a adquirido, tal e qual elle 

deixou-a, para servir de incentivo ao povo, que por aquella 

morada singela pode bem fazer idea da simplicidade e 

da modestia, como da honradez e probidade daquelle que 

se sacrificara tanto pela Patria. Seria uma especie de 

Ville d'Avrag e para alii todo o anno, no dia de sua 

morte, affluiria o povo em romaria, como acontece em 

Pariz com a casa onde morreu o Salvador da Franga. 
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« Este culto do passadOj diz o Sr. Dr. Campos Sales, 

exerce poderosa e benefica inflpencia na educac&o da alma 

popular. Tive a prova disto nas reflexoes intimas que me 

suggerio a visita a casa de Gambeta. Aquella pequena e 

modesta habitacao constitue a um tempo um monumento 

d honra do estadista e um proveitoso exemplo para servir 

de guia aos homens publicos na sua conducta. » 1 

A partida de Silva Jardim para Europa e em grande 

parte devida ao interesse que por elle tomavam alguns 

amigos, entre elles o distincto Dr. Matta Machado, sen 

vizinho da Tijuca. 

A Gazeta de Noticias de 4 de julho de 1891, noti- 

clando sua morte, junta pormenores a este respelto. « Nao 

e uma offensa, nem e um desrespeito a sua memoria 

dizer que em Parlz elle vivia gracas d pensdo de 1000 

francos, que um espirito superior e seu admirador e amigo 

alii Ihe fornecia... » 2 

Sahira daqui a 2 de outubro e chegara a Lisboa 

em novembro, d'onde partira para Pariz a 14 do dito mez, 

desembarcando a 23 nesta cidade, depois de estacionar 

alguns dias em Bordeaux. 

Em 1° de Janeiro de 1891 escrevia elle de Pariz, datando 

da Avenue Velliers, n. 68: 

« Men pai. 

Esta nao tern outro fim sinao saudal-o e a toda familia 

no dia do hoje, bem como pedir-lhe noticias dahi. 

De mim, o que Ihe posso dizer no momento, e que 

you vivendo bem, realizando o programme, que me tracei, 

de estudar e viajar, esperando o momento opportuno de 

intervir mais ou menos directamente nos negocios politico^ 

do men paiz. 

Acabo de percorrer a Ilollanda e a Belgica, vou conti- 

nuar os meus cursos de finances e de estudos politicos 

1 Cartas da Europa, pags. 76 e 77. 
2 Memorias e Viagens, pag, 463. 
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na Escola Livre de Sciencias Politicas ; a correccao de 

meus discarsos e do men livro de Meinorias e de VlaQGns, 

e os meus trabalhos sobre a politica brazileira, ao lado 

do que se refere a minha profissao. 

Espcro que sua situacao ahi seja a mesma, e que 

uma attitude moderada o mantenha no sou cargo. 

Vai uma lembranca, etc... Um abraco em minha mai, 

a quern beijo a mao, outro em Mariquinhas e nosmeninos. 

Sen ffllio e amigo.— Silva Jar dim. » 

Esta carta, escripta na maior intimidade, revela o 

programma de uma carreira bem comprehendida. Dera uma 

outra orientacao ao sen espirito e enriquecia-o de novos 

conhecimentos. c< Em maio estivera em Londres, conti- 

nuava estudando. » ( Carta de 5 deste mez. ) 

c<Afastado momentaneamente do?;Brazil? dizoSr. Oscar 

de Araujo, pelos acasos da politica, Silva Jardim procurava 

na sociedade dos republicanos francezes e na recapitulacao 

intima da sua vida publica dar ao sen animo a nova 

tempera que as novas circumstancias da Patria exigiam. 

Revigorava o espirito com a experiencia alheia e servia 

o sen paiz e a sua causa no estrangeiro. Desprezando a 

erudicao banal dos visitadores dos museus e dos touristes 

do boulevard, colhia na convivencia dos homens eminentes 

de Franca a licao pratica da vida politica e intellectual 

deste grande povo, iniciador da idea republicana no mundo. 

E, emquanto ia rememorahdo dia a dia, no livro que deixou 

escripto, a historia das suas lutas, dos sens dissabores e 

das suas esperancas, Silva Jardim nSo conheceu a descrenca, 

que s6 accommette os fracos, como nao conheceu o 

desanimo, que e privilegio dos pusillanimes. Ao contrario 

disto, a sua fe ia ate a illusao e a sua coragem ate a 

temeridade, e uma temeridade roubou-o a Patria e aos 

sens. » (Introdiictao hs Memories e viagens, pags. VIII 

e IX .) 

0 sen cunhado Martim Francisco, que muito prezava, 

oppuzera-se a esth viagem; mais de uma vez convidou-o 
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a voltar a Santos, e qua ao menos deixasse com elle, repar- 

tidamente com sua mai, os dous sobrinhos mais mogos, 

netos desta, o Danton e a Beatriz. 

Assim aconteceu; acompanhara-o apenas o Antonico, 

o mais velho. Depois da morte, dera a mulher a luz um 

outro filho, a quern chamou Franklin. Quatro ao todo. 

A causa de sua morte assim tao tragica pode ser levada 

a conta de sens escassos conhecimentos geologicos, pelo 

que nao se podia tornal-o responsavel. No tempo em hue 

matriculou-se em direito ainda nao faziam parte dos exames 

de admissao os estudos sobre sciencias naturaes. 

A pessoa tomada para guia nao o era de certo. 

Encaminhara-se pela subida mais rapida, sem attender 

a direccao dos ventos, que arremessam as escorias em certos 

e determinados pontos, sem haver tempo de solidificarem-se, 

ao passo que, em sentido opposto, pode-se perfeitamente, 

mesmo em caso de erupcao activa, approximar a gente da 

cratera, pela resistencia que offerece a crosta do monte, re- 

frescada pela constante viracao. Dera-se alii a fascinaccio do 

desconhecido: abyssus abyssurn evocat. Tal homem tal 

sepulcliro. 

Nao foium suicidio, como se ouve dizer a cada passo. 

Silva Jardim nao conheceu a descrenQa, quo so accom- 

mette os fracos, nem enveredou jamais pela loucura, que 

occasiona a morte aos sem ventura. 

Fora da patria, procurou retemperar o animo e illustrar 

o espirito e foi a sede de observacao, como fonte dos 

conhecimentos scientificos, que o mergulhou em fumo e 

lavas. 

— 0 Diario Official publicou o seguinte officio do 

nosso ministro na Italia e o do ministro italiano das 

relacoes exteriores: 

« Seccao central —N. 1— Legagao do Brazil — Roma, 4 

de julho de 1891.— Senhor Ministro — E' sob a emocao 

de profundo sentimento de pezar que me apresso em 

communicar-vos que o Dr. Silva Jardim foi victima de um 
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desastre inesperado, visitando as proximidades da cratera 

do Vesuvio, as 7 horas da tarde do dia 1 do corrente mez. 

« A's 7 horas da tarde do dia seguinte tive a primeira 

noticia desta lamentavel desgraca por um telegramma do 

nosso consul geral em Napoles, Dr. Americo de Campos, 

nos seguintes termos: 

« Silva Jardim hontem de tarde excursao Vesuvio des- 

appareceu perto cratera. Mendonca partio agora, chegara 

Roma nove horas noite — Americo, » 

« A' hora da chegada do trem de Napoles, encontrel 

o Sr. Joaquim Garneiro de Mendonca na Estagao de Roma, 

onde fui expressamcnte esperal-o. Trazia um dos bracos 

ao peito, em consequencia de ferimentos que recebeu, e 

mostrava-se muito agitado, tendo elle proprio corrido im- 

minente perigo de ter a mesma sorte de sen amigo. 

« Referio-me entao que, tendo passado o dia todo a 

visitar Pompea, fizeram a tarde uma ligeira refeicao em 

um dos hotels daquella localidade. 

« Logo depois, Silva Jardim manifestou desejo de que 

aproveitassem as horas do dia que ainda restavam para 

realizar a projectada excursao ao Vesuvio. 

« Garneiro se oppoz, nao so por ser tarde, como pelo 

excess! vo calor, como tarn hem por achar-se indisposto e 

com dores de cabeca. 

« A' vista, porem, da insistencia de Silva Jardim, 

decidio-se a acompanhal-o, e para o effeito tomaram um 

guia e seguiram a cavallo. 

« A pouca distancia do cone principal da montanha, 

apearam-se e continuaram a avizinhar-se da cratera. 

« Silva Jardim mostrava-se enthusiasmado pelo gram 

dioso espectaculo da erupcao e expandia-se com o sen 

amigo em palavras animadas, tendo-lhe occorrido citar o 

caso de Plinio, o naturalista, que alii perdera a vida por 

amor a sciencia, asphyxiado pelas emanacoes do vulcao. 

« Pouco depois, Garneiro, que se achava uns doze passos 

atras de Silva Jardim, o qual tinha o guia ao seu lado, 
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bradou-lhc que o perigo alii era imminente e que deviam 

retroccder. 

« Neste momento, Garnelro sente-se cahir em uma 

fenda aberta sob sens pes e com cerca de do as metros 

de profundidade. 

«Com esforgo ingente conseguio, apoiando-se naa 

paredes lateraes voltar a superficie do solo, onde o guia, 

que alii passava, deu-lbe a mao e o ajadoa a sahir. 

« Garneiro, ferido e attonlto, perganta ao gaia por Silva 

Jardim : a resposta que teve foi : — Morto ! —Silva Jardim 

bavia desapparecido em uma das fendas vizinhas a crat6ra. 

« Na mesma noite do dia 2, deixando Garneiro na estacao 

da estrada de ferro de Roma, d'onde seguio para Pariz, 

dirigi-me sem demora ao telegrapho, e communiquei a notb 

cia do triste acontecimento ao nosso ministro em Pariz, 

visto achar-se em Franga a familia do Dr. Silva Jardim. 

« Em acto continuo, procurei o 'Gonde d'Arco, sub-se- 

cretario de Estado dos Negocios Estrangeiros, narrei-lhe o 

occorrido e pedi-lhe com instancla para que mandasse proce- 

der a diligencia no intuito de descobrir o cadaver, si por acaso 

estivesse sobre a superficie do solo, bem como de mandar 

proceder a indagacOes a respeito do facto, afim de averb 

guar-se qual a partfe de responsabilidade que pudesse caber 

ao guia, que tao imprudentemente conduzio os dous via- 

j antes. 

« Recebo neste momento a resposta do Gonde d'Arco, 

da qual junto uma copia. 

« Termiiiando, nao posso eximir-me de manifestar-vos 

o men profundo e doloroso sentimento de pezar pela perda 

sensivel que soffreu a nossa Patria com o desapparecimento 

de um dos seus mais illustres e dignos filhos. 

« Reitero-vos os protestos da minha alta estima e per- 

feita considerac50.—F. Xavier da Canha,—Ao Sr. Dr. 

Jasto Ghermont, Ministro das Relacoes Exteriores.)) 

c<Ministero degli Affari Esteri — II sotto secretario di 

Stato —Rome, le 4 juillet 1891. 
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((Monsieur le Ministre—Le Prefet de Naples, d quij'ai 

demande des renseignements au sujet du malheureux acci- 

dent toiiche a Mr. le Docteur Jardim, vient de me com- 

muniquer ce que suit : 

« Le sujet Bresilien Mr. le Docteur Silva Jardim, vers 

7 heures du premier de ce mois courant, accompagne par 

un de ses amis, Mr. Joaquim Carneiro, tous les deux escortes 

par un guide, grimp6rent le Vesuve. Tou-^-coup, en proxi- 

mite du nouveau cratere une crevasse s'ouvrit sous les 

pieds du Docteur Jardim, et une colomne de fumee s'ele- 

vant aussitot, le malheureux futenglouti disparaissant aLins- 

tant. Son ami s'etant lance vers lui aurait couru le meme 

sort si le guide n'etait pret a le rattraper. Le consulat 

du Bresil a Naples a ete aussitot informe de Larrive. De 

ce qui procede il faut deduire qui le malheureux fait est 

consequence d'une pure accidentalite. 

« Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, Lassurance de 

ma tres haute consideration.—^4rco.—Monsieur da Cunha, 

Ministre du Bresil, Rome. » 

No dia 2 de julho de 1891, anniversario do nascimento 

de sen Pai, espalhou-se a infausta noticia na Capital da 

Uniao e irradiou por todos os Estados com a celeridade 

do raio. 

A commogao foi nunca sentida. Julgou-se ate o proprio 

Governo responsavel pelo desastre. Fora prodigo em home- 

nagens o nosso Congresso. 

A imprensa foi unanime em externar o sentimento 

de que se possuiam todos, em vista de tamanha catastrophe, 

aproveitando o ensejo para exaltar as virtudes e referir 

os grandes dotes de coracao do illustre cidadao. Os seus ser- 

vigos foram pela primeira vez apreciados sem paixao parti- 

daria e o seu nome apontado entre os benemeritos da Patria. 

Aos seus adversarios, os que assim concorreram para 

seu exilio voluntario e morte subita, si bem que impre- 

vista, ficou para sempre desimpedido o caminho dos en- 

traves que as pessoas honestas oppoem aos desmandos 



290 

politicos e, envolta com essas vantagens na fruigao dos 

gozos publicos, o remorso eterno das consciencias traigoeiras 

e] ambiciosas. 

Si e verdadeira a maxima, como elle acreditava, de 

que — os vivos sao cada vez mais governados pelos mortos 

— o sen imperio, ao emvez dos que Ihe sobrexistiram, 

comegou effectivamente na bora de sea triste passamento 

e sera perpetuo no coragao dos que amarem a Republica. 
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