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úuurdtH·ios ou vi~n·pcixcs 

IMa ave é classificada pelos naturalistas no genero 
alccdo, pertencente á dirisüo cios passaros syndactylos. 
,\ sci<'ncia denomina-a, pois, alccdo ispissa. Compõe
se aquelle genero de varias r~p<'cies, oriundas de dif
ferc11tes regiões do globo. Aquella dC' que nos vamos 
occupar é natural da Europa; onde vi,·e cm todos os 
seus pair.es, sendo apenas l'<Jra nos borea<'s. Esta cs
pecic, unica na Europa, lambem habita na Aírica e 
na Asia. 

As suas fórmas são desengraçadas o até mal pro
porcionadas. A cabeça é muito grnn1le e achatada; o 
bico grosso e comprido; o corpo volumoso e curto, e 
com tflo prquena cauda , que parece dC'~proviclo cl'esse 
lindo ornamento dos habitantes do ar. Tem as azas pe
quenas, :is pernas cur.tissim:is e os dedos cios pés des
proporrion:id:imente grandes. Porém a natureza com
pensou-a tão liberalmente d'esta falia ele el<'ganci:i com 
a formosur:i, viveza e brilho das côrcs da plumagem, 
que os olhos do observador, antes <1ue alle11tC'm no 
d<•sagradavel das fórmas, ficam enlevados e captivos 
da graça e belleza dos m;itizes, :idmiravel e resplan
deccute mosaico de sapbiras, esmeraldas e topazios. 

'1'0110 x ISG7 

Diz Iluffon que a sua plumagem tem as côrcs do arco
iris, o lustre <la se<la e o brilho do esmalte. 

As costas e a parte superior da cauda são tintas ele 
um azul celeste tão brilliaote, que aos raios do sol 
parecem sci11tillar como o cristal. Nas azas casa-se o 
azul com o vrrde, dominando esta ultima côr na ex
tremidade d'cllas. A cabeça e o pescoço, na parle su
perior, sfto !'emeados de pontinhos de um lindo ar.ui 
claro, que IH·illtam sobre um fundo mais escuro, como 
se este fóra marcltetado de sa1)hiras ou turquczas. Por 
baixo tio hico guarnecem-lhe a garg;rnl a brancas pc11-
nas, cuja alrura se vae depois rnistura11do coni outrns 
le,·emcnlt' arruh·adas, que logo passam a tomar a côr 
da canclla, aclarando até fazer-se quasi hra11ca no 
Ycntrc. Em ambos os lados da cabrça, entl'<' os olhos 
e o bico, tem uma mancha lambem arruivacl;i; e par
tindo do lado opposto dos olhos, duas listas, uma da 
mesma C"ôr e a outra mais esbranquiçada. Os olhos 
sr10 1wgros, o bico quasi prC'to e os pés '" crmcl fia 
dos. Corno succcdc quasi sempre ás ayes de pluma
gem formosa, por e/feito de uma s;ibia lei 11atunll de 
compc11satúcs, nr10 canta ; apenas <lc YCí\ cu1 qua11do 
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~ólta um grito agudo, desagradavcl e sinistro como seu ninho mara\·ilhoso, embalado e lcn11lo pelas on-
o do modio. das, iuspiraram lindos Yersos aos poetas gn•gos e ro-

o pica-pei_xe vi\·e solitario nas margens dos rios e manos. 
das lagoas. E raro n·r ju111a:;; duas aves d'csta c:;pccic, Na Grccia e na Roma pag-J, como lambem cm mui
ª nr10 ~cr 11a primav1•ra, 1•111 c1ue o amor lhes faz de· tos outros paiz1·s da Europa e da Asia, arraigaram-~e 
s«'jar a companhia. Fo1·a d'rs1a quadra, qual amante no povo os mais absurdos preconcei t o~ áct>1·ca d'esta 
cl1·sditoso, divaga solilario ao longo dos rios e rilJ!' i· ave. AllrilJUiram ao seu e~quclrt o a propriedade de 
ro~. orn ha l oi\.'a111io-~e cm tc•noe raminho sol.Jranceiro preserva r ela traça os pannos de Ili, de afugentar o 
:is aguas qur. :;altam ruidosas po1· ci111;1 dos açudes, ou raio, de aca lmar as temprstadrs, de fazer al1unda n1e 
co1n·m nw 11samPnlc 1·111 lci lo de areias; ora voando a pr$ca, de fortificar ou inlrodur.ir a paz no seio da:;; 
n1pitlamr11tr el e• r<1010 1·111 ramo. Mas nr10 se contl'nta fa111ilias, em fim, d1· co01mu11icar graça e formosura 
1·0111 o munnurio dos arroio:;, 11em com o sussurro das a quem o lrouxcr comsigo. 
ca5ra$la :>. Ou poisado ou voa ndo, estú sc·mpre atte11to Us guarda-rios abundam em todo o no~so paiz. ~ilo 
a e::prcitar a pass<igL·m de algum pt·ixinho. Ouando o 1 ba rio, 1·ihr ira ou lagoa, onde ill'Í'\t'lll de se cnco11-
d1·~i:obre, cac sobre cllc como um raio tlc::pedido Lias Irar. :'fio, ju11tamentc com o rnilliaroz 1 , as <WCS de 
11uH•ns, mergulha , c-oll1r-o e 1•11golc-o n·um relancear mais linda plumagem de Portugal. 
d'olhos. ·l' lhe esra::sl'ia estt' 111anjar da sua prcdi· i . 01: Yi Ln~i<A l.IAu"os.. 

l1'q;flo, n'csscs proprios logarrs cm que lhe apraz a 
Yi1ta Pncoutra 110\·o alime1110. Offcrccem- lh'o abu11da11-
11·111c111e as librl lulas e tantos ou tros inscctos, que ade· 
jam sc·m dcscanço sobr«' as aguas c-orrentes ou pauta- J\ BEXÇOAOOS SEJ.-UI OS QUE PEllOO.rn 
110,:as. 

Uurarlo de um raracter sclvagrm e dcscoufiado, foge 
do homem apenas prcsl' lllc que se llle aproxima. Ape
~ar tia pcqucuez das sua:; azas, em rela1:ão ao tama
nho e peso do corpo, poucas an•s da:; suas di01c11-
~ü1•s as moYPm com ta111a agilidade e força. Uua11do 
h•rn11ta o ,-õo SC'fWC qua~i Sl'lllprc o cur::o dos ribei
ro~. parecendo tocar em sua rapida rarreira na su· 
p1•rfit:ic da corrente ou tio solo. U \ ôo é o u11ic-o meio 
tlt• que se serve µara os ~('US 010\'Ínrentos, pois que 
11;"10 ::alta, nem gosta de a11dtll'. como as outras ares. 
'l'l'm o dom da paci('ncia mai ,; que nenhuma outra, 
porquanto é capaz de e:;tar hora~ c•squ(•cidas soLrc um 
ramo, ou em <· i111a de u111a pedra , á c,;pt'rtl que passe 
al:?uin peixe. Como prl'l't•r('. parn mel hor poder es
pn·itar as suas µrezn!i e mais promptamcntt· de::pcdir 
o vôo, os tronl'OS ::t1('<"0S, de:lprO\'ido:o de folhas, na 
.\llPmanlla, e até em Franta, 1•xistc cnlre os campo· 
m·z1·s o preconceito de qul' o guarda-rios foz seccar 
o:: ramo;; 1·m que co~tuma poi~ar. 

E::ta aH·~inlta. tito linda e 111imo~a nas córe:;, é de 
uma singula r n1•glig<·1wia na 1·011s1ruc-(:f10 de Sl'Us ni· 
nhos. Aproreita para e~~c fim <1ualquer huraro que 
1•111·011t1·a C'Om ba:'ta11tr 1·apacidacle. ou S!'ja em um 
rnllado, ou no tro11c-o de um a11110~0 ~alguciro; e lá 
puc 110 fundo cl'C'lle os Feus ~l' i ~ a 110\'l' oros s1•rn mais 
µn•paro, Fl'tll mm:gos, ou 1w111w8, ou ou1ra qua lc1u(;' r 
ma(' ia l'êlllla em que os lil lt i11ilo;; r1·poi:Sl'íll. 

~e Re con~ulltirem os l'Sl'1·i ptores da a111iguiclad1', 
cnll'l' mil fahulas a ~LI«' t'~la a11~ d1•u origeo1, fi!!ura 
a ela manl\ illtO$a eslrll!·lura do,; Sl'U=> ninlios .. \risto· 
11·l1·s diz quP é do ft•itio dt' um cl1a\·clllo, e de c·ôr 
H•ruwllta. Plínio allirma qtu• é rc•dondo como urna 
bola, com uma entrada e::trl'ita r rP~alt;111rlo para fóra, 
l' tito duro que nflo lta c·::pada ou ma!"hado que po:'~a 
c·ortal-o, em quanto que con1 um simplC's murro rc· 
l11•111a P ~(' parle como a <•i!puma do mar. ::;1•gundo 
l'lularcho. (';;te ni11ho é formado dr• c·~p i nlta~ df' pl'ixr, 
c·11tl't·la1:adas e ll'c·ida$ c·om n1ir.es t' fibras wg1·t;1C':.:. 
AccT1•sre111a qul' depois de ;11·;d1arlo fit~<l prrfc·ila11w111e 
1·<•dontlo, e que e11 tf10 o ~t·u prudt•nte ar<"Ll ilt·1:10 o ll'va 
110 hiC'o, e o \'3e dt•po:<itar na:< pra ias fio mar, a fi111 
dt• que as onda;;, ha11lia11do-o. indiquem os lo1zares 
pt•rnwareis que é mi:;trr rt'parar. Se l':;lá 1r10 co111pa-
1.:to, c1uc a a:wa nr10 pódc p1•1wtrar no i11IL'rior, s1·n·c 
<•:<te banho ~al;!ado para o con:;olidar e 1·11durrerr, 
1le ~orte quc nf10 l'ntra 1·0111 <'lll• o íerro nem o aro. 
(Juanto ao interior, l'Ont i11úa o me~mo aurtor. C:'lá trio 
hal1ilme11te di:<po~to, que ~ó o arcltitl'rto que o cons
tnlÍu 1 ode n'c•lle cntm r. 

() guarda- rios é a õl\'<' ronlwrilla. drsc1·ip1a r C'a11-
lada pPlos poetas da antiguidade com o nome de al
cyo11 . As supposlas nan•ga1:0Ps do alcyon dentro do 

(Yid. J>ag. 19.í) 

Uns rapazrs estanrn1 joga11do as 1107.es. Como sa
biam que Migur l fôra s1·mprc mo afoi10 jogador que 
niio clt'ÍXa\a o jogo cm quanto 11:·10 fil';na ~t·m nozes 
ou collo1·;n a n °l·sta si1uaç:10 os ri \at·~, t• <·orno julga:-
sem <1uc o melhor remcdio contra a tristl'za é a tli
rcr::f10, di:;;:eram-lbe: 

- .'.lligurl, anda jogar um poul'O. 
- Joguem, jogut'rn, que n. :.:fto crianças, re,pon-

deu .'.lligurl grarcmcnte, dC'snppan:cc11do cm seguida 
co111 sua mfn• pela porta da cgrPja. 

Pouro clt·pois deram o ulli1110 toq1w, e todos os ri
sin l1os pntrarnm pa1·a a missa. 

A aldl'i<I parecia drserta, por~ul' apt•1rns C' l11•gariam 
a uma tl117.ia as pessoas que ao 1·omp1•1· cio ~ol ti11ham 
ido ú primeira mis:;a na <ildeia pro:\ima, 1• P>:;a~. qu1• 
eram to1las mullll' rcs, cstarnm l'lll ra:.:a cuid;rndo do 
jantar. 

Xf10 de\·iam ficar rm descan!"O umas \':tc1·as que 
1>ouro a1111·s pa~ciam cm uma ~t·1-ra i11111wdiata, poi5, 
a:.:~im que a gl'11tc entrou 11a mi""ª· 1w11,:aram que 
l'ra ta111h1·m chegada a sua hora, t', romo qm•m nf10 
qt1l· 1· a 1·oisa, desceram a1é ú g1·irn do r«'gato, •' en
tra11do 11'plla pPla scLe de Oo111i11go::. qu<• eom Pfli.·i to 
eslava alH'rla, C'orno di:.:~cra o :-1-. akaiclt>, la11r;11·a111-se 
;10 111i lho, uma na herdade de ,\n111iia l' ou 11·a na de 
Casrar1·;1l1iai;. 

.\ :-; \'acn1:; eram ele Domi11go:•, <1ur as haYia rece
bido a m(•ia:; de um vi~ i11ho n1ai:; abastado, 1• por· 
tanto dc\eriam ler dilo ao 1•111rar 11a grirn: - \'amo,:, 
pon1u1'. como no~;:o dono fl'IH al.Jl•rta <'"'ª sl' IH'. é para 
que l'iltn•mos por Piia: e ;:p tem q11l' PªI!ª" o milho 
<1ue <·om;imo::, t;unhem rriarrmo,: nwlhor <·arne, l' 
t1ua11do nos le\·ar ú fl•ira de S. )liµ-111·1 dl' Zalla dl' 
1·1·1·10 <1111• lhr rnll•r1·mo~ cada uma niai,; un,: ta111os l'O· 
l11·1•s. Como diz a cantiga : 

• )la IC' i cm SPri lha 11111 1101111•111 , 
Pt>rdi ;lii"m nm rn,:ta l : 
Ora um co111pt>11::a o 01111·0, 
Pois a nenhum li7. l'U 111al. 

lla\f'rú qLwm não <'reia <1ue a~~im p1·n~a~,rm a:
\·a1·1·a,; dr Domi111?0::, ma,: nf1u haH•rú 1h• r1•rto qt1C'111 

pro\ 1• 1111e e:.:ta náo é a logira <los a11i111;u•,;. 
U :.:ol ia aqu('(·cndo p1•1frita11wnll', q11a:1do ª" rncca:< 

!'C arr(•1m•::::aram a cor1·rr para a aldt·ia, 11f10 por ondl' 
tinham 1•111ratlo na geira, ma=- at:1lha11do por l':>la e• 
r:;tropra ndo com os pés tanto milho como ha\·iam e:'· 
11·01wado com os dentes. 

t Vltl. n pag. 3 11 do \ 'Ol. vu1 a gr:n ·urn. e nrtlgo t\ respeito d'cste 
l)fl~tJUl'O. 
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As vacc:is de Domiogos foram sair da herdade pela 
Febe dC'fronle da C"gr<'ja, que saltaram de um sallo, 
preci$amcntC' . . . parece que o c!C'monio as tece! uo 
inom<•1110 C'm que a gente saia da mi,5a. 

nf1o menos com movido que Ca~arrahia~; r<·lo que 
rcspei1a a grnerosidacle não com:inlo que me ponham 
o pé adiante, .\liguei, nrm tu. nem algum dos na:::
cidos. Eu egualmente perclôo a Domingo:< o milho 11uc 
as suas vacl'as destruiram nas minhas geirus. 

JV 

\'C'rem Cascarral1ius e Aranha. as ,·uccas sair das 
hl' rdad<"s rebentando de cheias, e fi 11urarc111-se que 
1i11ham tirado o ventre de mist•ria á custa do milbo 
de $0:1~ ftei1·as, tudo fo i a mesma coisa. 

Tirando·se ele cuidados, e lançaudo os boíC's pela. O sol conwrava a occullar·sc atrai do:; picos <1uc 
boca, ambos correram pa ra ver se o c1uo se lhe:; fi. domim1m S. JÓflo de Sommoro,11·0. 
gura1·a era cc•rto, cm quaulo o pobre Don1ingos es- Era a VC'~pera de Santo Antonio, e 1101ava-~c rx
tal'a <1uc o pod iam afogar com um calJrllo, e o sr. traordinaria an imarflo na aldeia, ú qua l dl<'gara1n 
alcaide dissertava ácerca ele c1uanto <"ra prC'judicial co11tium1111C'nlC' rorastl'iros. 
para todo:-; a indulgencia das auctorida(lc•s. ÜHC'mos fazer mcn!:ilO rspC'eial ele um g<'ntil man-

'C' Arn11ha e Cascarrahias ti11ham ido dl'$t'~pcrados cebo qu<' , montado cm um cavallo 1H'gro 1• s1·111 outro 
ás h<•rdad<•:: , mais rl<•se:-rC'rados ,·oltaram, pon1ue Do- acompa11ha11wnto que o da !'Ua P!'pin1.wrcla, pr1ult·ntc 
mingo:; nc•m wndido ,·alia para pagar o n1ilho l]UC do arçflo da S<'lla, chegou r foi bo~pe1lar·:w em C'asa 
as ~uas racl'ns hariam comido e 1h·~trui1lo . cio alcaide. 

- X1'm com mil rc•a l<';; , cliziam, 11os pag;1 Domingos Os sinos r<•pirnvam alC>grPme11tl', e o tan1horil l'C'· 
o da1n110 qne nos li:r.C'ram as suas raccas. Justiça, sr. soava com alc•gria nf10 nn•nor no terrC'iro dn c•gr<·ja. 
alc-;1id<', justiça! TamlJor il e sinos annunc ian11n a íestu {[UC 110 dia 

- :-;a l11• i,:, rC'$p011 <l<'u o nka idc, qual r1·n a SC'nlença seguint(' Sl' ia cl• lrh1·a1· 11a aldeia. 
que d1•r ia agora proferi r? DPvia s1·1· (';; ta: Oom ingos, Muitas alclC'iiS r inham dl' lli llJ ;ío 011 l'ort ngall'tr, lra
jit que• a::,;im o q nize~te , a ~:c;in1 o ((•11has; porém a zcmlo li cabPça C'<':'IOs rC'plctos de prori::üe;; de l10('a. 
in inha opi11if10 particu lar 11[10 pôde prl'ralN·cr , e a da As casas da aldeia C'Stn,·am muito ;ir<'iaclas C' orna
jus1iça é que l'lle pague i11ll•ira111enlc o danrno que fi. cl<1S, e rara seria aquclla 011de sr 11f10 houresSl' :;acri-
Z<"ram a:: ~ua,: vac('as. ficado al/?Uill cor<IC'iro. 

- )la:<, ~r. alcaide, r<'plicou Domingo;; alrrrado, se O matadoiro ela nlrlC'ia. onde >-ó ao!' sahhado,-: ;;e 
<'U ~ou um pobre que nflo tenho sc11uer onde cúia mala uma ''<ICTa, prt•;:euciára n·aqut>lll• clia o ~aC'rilii·io 
morto. de dois hois rrrnclo;: e do,-: nl<'lhorc•;; qu<' c•ngordam 

- P1•nhorar-tc -hC'mo~ até a e:imi~a. para morrer nas íc•rlC'Í:' planicirs de Duran;.w. 
- ,\ i1 1da <[UP me prnlion' m a mi111 , a mu ll1C'r e os Dil(~r,:as 1·a:;a,; 0;;1c111aram :-olu·c• a porta o ramo dC' 

fi l ho~ , <' 11uan10 haja ern ca,:a, \'l'lldi(IO 11f10 t lirgarú loiro aralmdo dr cortar. i11d ica11clo o pn•11<11·0 pa ra a 
para pagar a metade do da111110 que dizc111 fizeram as 1 wnda de uma nora pipa clr bom 1•i11ho. 
111 i11 h;1 ,; varc-a;; . E u111a rérna ele RC'is mai·bos, pro«1•dc11 IP dr Hinja, 

- Pc·rd<•111lo é que r:;:;('s arJ rC'ndC'l'flO a nno aprcscn - acabara <lc dl' ixar uma duzia ele ocl1·ps dP r i1il 10 pa· 
t;11· o p1· i1 0 por qm•m 11flo dl're111. lhrte 11a talJl'J'lla ria aldeia. qu<' onlinaria111l'11ll' 11f10 

- l'ol1r1' dl' mim! exdamou llomi11go:; lani;ando·se rc·c<"bia para o seu sort imeuto acima de um par ele 
a chorar c·omo ,:e o cro lhe eai,:8c 1•111 cima, que rae odrt·:::. 
a ~<'r d1• mim com C':;ta t!e~~raça 11ue llH' ~ucTetle ! Por Algum;1$ elas mais afamadas IC'crdeira~ hilhalna,: <'X· 
<[li<' ha1 <•ria D1•u$ eha111ado a :::i lgnaeio , que sempre punham os S<'US tecidos de ramag<•m no t<'JTeiro da 
llll' 1i1'<11 a dt• tap,: apuros!. .. Se 1 in•::,;1• 1;.wacio ! cgn•ja. 

- lgnal'io 'ire aincla para 08 pohrc-,:! di,-,:1• ~liguei, E. fi11al111rntc, ainda que dcsrnloemos o prazPntc•iro 
<1nc 110 portiro ria C"gr<'j<\ se inteir;t1-;1 110 <[til' ~e ia pas- quadro qu1• "imos rshoçando, accrr~«P11tan•111os <1ue 
,:ando: e, ap1·oximaudo ~e cle Do1ni11go,:, acrr<·~r-c•n1ou: mulliclno de ('Oxos, manco;:, c<'go:; e entrt•radus iam 

- Diga ao senhor alcaide q11r 110111C'it• 1writos para cliPgando á al(lc-ia, rom a cspcranra de fazc•1· no dia 
![U<' arnl i<'rn o damno que fiz1•1-;1111 as nH-ras, e rá a srgu i111c boa <·olht•ita, implorando a caridadt• publica 
mi nha Cil!'a hu~rar o di nlwiro que c'xija 111 , porque, se nas imnwdiaçü<•s da romaria . 
pod\or alguma n·r, rlcroln' l·o, dt•voll'l'I O·ha, e se Mio l'io meio da fplicidade e alC'gria qur se rr::pira nas 
podl'l' , a »ua dr~graça scrú e11tf10 muito grande . ro111arias va$c·o11ç;1::, co111rista a alma o r~pPrlarulo 

Ap<'!'<H' 1la s<·1·icdaclc com que Mi~11c l íall:ira, todos que oll'l• rrcc•m ct•ntC'nares de mendigo:-, cujos damo
os pr<'~<·11trs e o proprio Domingo~ íil'ar;1111 at1oni1os, rrs formam t·~tranho ronlraste com o jubiJm;o r1•piquc 
~1·111 sabt•r ~e h;11 iam 10111ar pelo s<·rio ou p<'lo bur- dos sino~, Of; acrnrdcs do tamboril e O$ gritos de ale
h·~ro a:; palaHas do mancC'ho: por(•m a ;:ua dúrida gria dos ronwiro::. 
11fw dnrou muito, pois qu<' Calalina, Jan\tllHlo-sc íl'ita .\[lo ha fri:; 1ú·:::1a IC'rra, tão prudrnlenwnte lc•gi;;
l'lll mar dt• la:?rim;is ele l<•rnura e al<•gria a apertar )ada, quP 1n·o~<TC,·a111 lüo tri::le e common•ntc P>'pl'-
11os lira\O=' o filho qurri1lo, C'xf'lamou: ctaculo? lia C'$Sa~ l ei~. !'im; porém a t'aridad<• tiio t'll· 

- Filho das minhas Pntranlw~. que• a::sim srgucs raizacla e~tá 110 «ora1:flo dºC'stes nobrc•t' mo11ta11lu•zc•$, 
o <'Xl'mplo de lru par, abcnroado !'Pja:;! que toda!' as l<'is dos honwns ~fio impotc•ntl'" para JIH•s 

E, dirigi11do-~P a Domingo;;, ac<: n·~el'ntou: i1 11pPd ir que amparem o pobre qrn· rhPga à i;ua poria 
- Nf10, nf10 111orrru Jgnacio. qnC' <1 i111la r ire rm pPd indo pflo 011 ho~pi lal i dade . Dizci-llt('s: •Cumpris as 

!'ru filho. O olf('1w i111ento que Alil?u<•I t(• Íl'z, fa?.C' c·onta ll'is tio paiz 1·t•1wlli11do os rncniligos "; e rc•l'p011 d (•1·- 1·0~
q11(• o r(•CC'IH'~lt• dP lgnacio. <' 11f10 durid1•s que jJiguel ht10: • 111as ta111 Jwn1 cumprimos as leis de ücu:; prote-
c• Catalina de,:Pjam qu<' o arcrit c·~ . ~c11do·Ol'•. 

Domingos nilo «hora,·a já ele 1·ecl' io, ma:; chorara ~ :\a alcleia ondC' c::rrc1·0 bto, composta dr trC'1<'11tos 
de alc·gria e rC'conhr('inll'nto. fogos, ~ó ba duas ou lrr:; pes~oas, e c·~,:as anrifi:.; <' 

.\ranha e Ca ·carrabias contempla rum aqurlla Erena ::c•m família 1wm parentes, que 'irrm da carid;ulC' 
cm i-ilc•1wio. rul1lica. :\pl':::ar cl'i::~O, lodos os dias v1•jo anilar ()C 

- t:o';1 hrrca ! rxclamou dr r<'p<'nt<' Ca~cnrrahias porta t•m porta mendigos procedr11l<'s dP Ca"11•lla, ou 
humPdl'e<•ndo·~c· lhc os olhos: C'Jll {::<'nrro~i.Ja<IC' 11f10 das monta11has ele Sa11ta11tler, ou ch1s .\ sturia::. E o al
ha de lc•1ar-me a rliantrira uma eria11~a C'01110 ~ligue i. caidc, que é ohrigado a nào p<'rmit1 i1· a nw11dir-iclade 
Eu JIC'l'llcio a Domingos o mi lho quC' as suas vaécas :::rnfio a dos polires da sua jurisd icção, (: o pri11wiro 
11w dl'~trn i ram. que dá poil;tula no i;cu lar e ofTercc-c pfio ria sua 11w,:a 

- Pois eu lambem, disse ao mesmo tc•mpo Arnnha, ao mendigo forastl' iro, porc1uc diz, di~co1n•111lo com 
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uma logica que os corações bonrados não podem re
provar: •Como µos ·o levan lar a vara da justiça sobre 
o pobre ancif10 que vC'm á minba porta pedir esmola 
cm nome de Deus e de meus paes, que me contem
plam do eco?• 

Amanhercu, a final, o dia de anlo Antonio, e a 
alegria, o bulicio, o movimC'nto e a vida subiram de 
ponto na aldeia, tão tranquilla e solitaria nos demais 
dias do anno. 

Ao entrcmostrar-se o alvorecer do dia, já de todos 
os lares subia cm cspiracs o rumo, formando uma 
branca nuvcmsiuha, qu<' cnvol l'ia vaga e mysteriosa
mcute a aldeia e os campos circu1H'isinhos. 

Pelas herdades e pelos bosques proximos se dirigia 
á aldeia multidrw de forastC' iros , e o tamboril annun
ciava a ai vorada á poria do alcaide, do senhor cura 
e do Morgado, cm quanto repicavam alegremente os 
siuos. 

Catali na e seus fil hos ti nham-se lc11antado antes que 
as avesi nhas houvessem principiado a cantar na ra
magem do nogut'i ral. 

Soledade ajudava sua mric na lida domestica, que 
n'aquC'llc dia l' ra cxlraordiuaria. 

Soledadc era já uma rapariga de dezeseis annos, 
cuja graça e cuja fo rmosura eram o encanto de sua 
mãe e dos rapazes da aldeia. 

Quando soou o primeiro loque da primeira missa, que 
lambem cxtraordinarianwntc se celebrava n'aqut'lle dia, 
graças á demora na aldeia de um pr~gador que fóra de 
Bilbáo, olcdadc, com o auxilio de sua màe, realçou 
os naturacs cncautos com o 1·cstido mais lindo, e pouco 
depois cncami11hou-se para a cgreja roubando os cora
ções dos man<·l•lms que r:;pcral'am á porta da egreja 
o ten:ciro e ultimo toque para e11trar. 

O gentil moço qu<· dissemos ter chegado no dia an
terior á aldeia, ca1·alga11do um can1llo negro e sem 
outra compauhia além da es1>ingarda, estara já no 
adro da cgr<>ja , e assim que viu Solcdade adiantou-se 
1>ara olTerecer a esta a agua benta, que a jOl'en ac
ceitou, tomando as suas trigueiras faces a cór da ro
sa, e brilhando de alegria os seus nl'gros e rasgados 
olhos. 

Algumas horas depois Ca talina e seus filhos, como 
a maior parte dos moradorC's da aldeia, ou riam a missa 
do dia, e Solcdade wida n1 da casa. 

O jove11 do cal'alli11ho negro passciava diante da 
casa do ~l orgado, na occasifto l'lll que Soledade che
gava á ja11t•l la, e aproximou-se para saudar a joven 
apc11as a viu. 

- Ocixararn-n'a só? 
- Só, porque min ha mftc e meus irmàos cslào na 

missa. 
- Vae esta tarde iL romaria? 
- Nfio sei se a mamft quererá. 
- Muito sc11r iria que núo fogsc. 
- Agrade!.'.O· lhe o de~cjo. 
- Nflo m'o agradei.:a, pois c1ue este desejo é inte-

resseiro. 
- Núo comprchcndo por que razflo. 
- Porque se a menina nf10 se divertir, eu tambem 

nr10 pod<>rci divertir-me. 
- Por quê? 
- Porque não irei á romaria se nflo for . 
- Os homens gostam muito de zombar! 
- Eu, por6m, núo estou zombando. 
Chegavam a este ponto do seu dialogo Soledade e 

o forasteiro, quando come~aram a sair da missa as 
p('ssoas que a cita tinham assistido, e o forasteiro 
apressou-se cm dir.('r: 

- Se vac á romaria, terei a felicidade de dançar 
com a mcni 11a? 

- A felicidade será para mim, respondeu Solcdadc 
com inteira si ngclC'za, retirando-se da janella. 

Em casa do Morgado janlaram muitos fo rasteiros. 

O janlar ia terminando, e a alegria illuminarn todos 
os rostos, posto que o de Catalina e de seus filhos se 
aoul'ia1·a frequcutcmentc ao lembrarem-se de que em 
outro tempo, cm tal dia, occuparn o que dormia o 
somno eterno no ccmitcrio, que se descobria da casa 
do jantar, o logar que então occupal'a Miguel. 

Como entre os <1uc rodcal'am a mesa nflo faltava 
quem l'isse o forasteiro olTcrecer agua benta a ole
dade, esta era ohjC'cto de innoccntcs zombarias, as 
quacs, apesar de innoccntcs, nflo dC'ixal'am de fazei-a 
baixar os olhos confusa e envergonhada. 

-Quem é esse forasteiro? perguntou um bilbaino, 
irmão do clcfuncto Ignacio, que se achara entre os con
ridados. 

- füio sl'i, rcspondl'u Miguel. Bstá cm casa do se
nhor alcaide, e chamam-lhe O. Jof10. 

- P<'rgunto-o, accresccnlou o bilba íno, porque me 
parece tel-o visto algumas vezes cm BillJáo com uma 
senhora. 

- Mo~a? pcrguutou Soledadc. 
- Mo~a e elcga11 1c, respondeu seu tio; e a convcr-

saçào mudou de assumpto, depois de se formarem al
guns commcularios mal iciosos, porrm benevolos e in
offcusil'OS, áccrca da pergunta de Solcdadc. 

E esta foi -se mostraudo cada ver. mais mystcriosa e 
triste. 

(Coutinúa) 

ILllA 00 PRIXCIPE 

Pelos fins do auno de 1470, iudo os navegadores 
portu~uczcs João de untarem e Pedro Escobar ao des
cobrimento da costa occidcntal da Africa para além 
do cabo de Palmas, encontraram a ilha de :3. Thomé, 
e logo no 1.0 de jaueiro do anno seguinte, tendo des
coberto a ilha de Anno-Bom, que hoje pertence aos 
bespanboes, quando d'ahi voltaram para a Costa da 
~Iina avistaram a ilha que hoje cham<imos do Prioci
pc, e a que pozcram então o nome de Santo Antonio, 
por ser descoberta em 17 de janeiro, dia de Santo 
Anlonio Abbadc. 

Foi n'essa l'iagcm que se encontrou o resgate do 
oiro da Mina, e por isso todas as atten~õcs do rei
nado de D. AIT011so v se l'Ollarant para este ultimo 
descobrimento, e uiío mais se estimaram as ilhas do 
golphão da Guinl'.', de• ma1lC'ira que estiveram dl'SJ>O· 
voadas até '14 8G, e111 qm• foram para S. Thomé os pri
meiros colo11os co111 Jo:10 de Pai"ª· 

Com qua1110 a hisfol' ia da il l1a do Principc esteja 
intimamente ligada com a de S. Thomé, nào 6 meu 
proposito faltar d'csla ultima, pol'quc pouco tempo alli 
l'esidi , e esse mesmo r<•sumo hi ,.;rorico apresenla<lo 
aqui cm rdercncia á ilha do Principc, del'O clC'r la
ral-o, é C'<trahido quasi íiPlrnc11te dos Ensaios esta
tislicos do sr. Lope:; de Lima, obra que nflo é, por 
certo, isenta de fa lsas apreciações, mas que eu con
sidero valio::is~ima pela sua riqueza de documentos 
officiacs e de cilaçõt•s de auctorl':> competentes. 

Foi a ilha do Princ:ipc po1oada pelo anno de J 500, 
em que o fidalgo Antonio Camciro, senhor de \"imci
ro, obtcrn dei-rei O. ~lanucl a doaçào da capitania 
d'clla de juro e herdade, e a sua alcaidaria-mór com 
jurisdicçào circl e crime. 

Esta família Cnrneiro rl'Cl•bcu mais tarde, cm 1640, 
o titulo de conde:; ela ilha do Principe, o qual titulo 
conservou até 1753, cm que, por compensaçflo, rece
beram o de coudcs de Lumiares, e voltou a ilha a 
ser apanagio da coroa, como d·antcs era, porque o 
denominar·RC ilha do Príncipe fo i devido a pcrtcnc<>r 
ao fillto mais 1•clho do rei o tribulo elos assucarcs all i 
fabricados. 

N'essc mesmo anuo de 1 G40 foi nos moradorC's da 
ilha outorgado um foral cm que se lhc·s concedeu va
rias vantngcns e libcrdad('S, e a isenção ele dirC' ilos 
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de saida das mercadorias que levassem de Portugal, 
e a de pagarem dizimo ou portagem dos gcncros que 
trouxessem de Lisboa. 

Ao capitão pO\'Oador da ilha do Principc fôra outor
gada toda a jurisdicção civel e criminal att'! morte na
tural, inclusive, tendo a obrigação d<' julgar os feitos 
com dois ouridores. A clle pertencia pro\'cr os Joga
res de fazenda e ju:;tiça. Esta familia Carneiro tem a 
propriedade licrcditaria da ilha até ao meiado do se
culo x \ ' Ili. 

Em 1586 hOU\'C o primeiro governo das ilhas de 
S. Thomé e Principc, mas, com quanto os governa
dores gozassem do titulo e honras de capilftes gene
racs e de governadores das ilhas, a sua auctoridade 
foi mui 1·est ricta na ilha do Principc, principalmente 
desde 1640 ali'! 1753, tempo cm que esta ilba esteve 
r1·igida cm condado, pelos pri vilcgios de que gozavam 
os condes clonatarios. 

Depois de 1753, cm que foi cnco1·porada aos pro
prios da coroa, passou para cita a capital da provi n-

eia, ou antes da capitania, e fi cou sendo a sédc do 
governo. Ainda cl<'poig da l cg i ~ la(;ãO de 1836 a 1838, 
que no ultramar substituiu a l <•g i ~ lação antiga, ficou 
sendo a sédc do governo no Principc, e S. Tbomé 
go\'ernada por um governador subalterno. E assim es
teve até 1843. 

A parte septentrional da ilha foi logo cm 1500 ar
roteada e po\·oada por escravos rcsgata<los na costa 
risinba, e cm pouco tempo se drscnvolvcu a cultura 
da canoa sacha ri na e o íabrico do assucar, de cujos 
engenhos se tinna para o príncipe real o tributo de 
que mais acima fallci. 

D'esses engenhos, nem do Jogar cm que clles eram 
assente.s, resta o menor vcstigio. 

Até ao meiado do seculo xv11 foi considrrada quasi 
sómente como um morgado particular, porque ainda 
em 1640, que passou de s<'nhorio a condado na mes
ma familia dos Carnl'iros, eram elles as justiças da 
terra, sendo ah'.! os capitãcs· niôrcs nomrados sob suas 
propostas. 

O 1><>rto de Santo Antonio da ilba do Princi1>0 

No reinado de O. Pedro 11 tinha sido a illia do Prin
cipe escolhida para cll'posito dos escravos que se res
gatavam na Costa da ~li na e Gabão, com o fim de 
fornecer as colonias h<'spanholas e as wcst-iodias, e 
por isso no anno de 16!)'• se construiu a alfandega 
e a fortal eza da Ponla da ~ l ina, e para guarnecei -a 
se mandou de Portugal urna companhia de iníantcria. 

Em 1706 soffreu a povoaçflo consideraveis perdas 
com a invast10 de urua esqua<lra franccza, que des
embarcou as suas tropas na praia Salgada. tomou a 
fortaleza e os navios surtos no porto, saqueou quanto 
pôde e entregou ús chammas os melhores cdificios. 

Apesar de tão grandl•s perdas, sustentou-se a ilha 
cm condiçõt'S prosperas, continuando a ser deposito 
de escra1·os que, depois d'es$es acontC'cimcntos e de
pois da ruína da companhia de Caclicu e Cabo Verde, 
eram remellidos para o Brasil. 

1\o reinado de n. José 1 passou a colonia a ser en
corporacla nos pro1irios da coroa, por contrato com o 
donatario, que trocou o titulo que d'antes tinha pelo 
de ronde de Lumiarcs, como já disse. Aconteceu isto 
cm 1753, e 11os fins d'essc mesmo anno fo i a poYOa
ção da ilha elevada ú catrgoria de cidade de Santo 
Antonio, e para lú transírrida a capilal da província, 
taes eram as condições de prosperidade e a importan
cia mercantil a que se elcvára n'cssa cpocba. 

De curta duraçfto foi essa prosperidade, porque, além 
das disscni;ões intestinas havidas continuadamente até 
ao anno de 1799, estava-lhe rrscrvado padecer n'csse 

anno maior infortunio, sendo acr.ommcttida pela cs
quadrn ele J. F. La ndolph, que impor. aos moradores 
uma contribuiçl\o de 500 onl,'a.:; de oiro (7:300~000 
réis aprox imaclam(•1ll('}. 8rguiu -se rm 1807 a guerra 
com os franccr.es; l'lll 180\J isentaram -se os navios 
do Brasil da obrigaçüo de l' ir áquclla ilha, bem como 
á de S. 'l'homé; cm 'l 811, a dccaclrncia tio commer
cio pela alioliçf10 da cscravaturn, que era o unico com
mercío d'aquellas illias; e assim vieram uma e outra 
a cair na extrrma miseria, de que ba dez annos se 
comrçou a levantar a de S. 'l'hon161 e de que ainda 
existe paralytica a do Principc. 

Ficou, pois, esta ilha nos fins do seculo xnn srm 
cultura de interesse, abandonadas as plantaçõrs e en
genhos do assucar, e reduzidos os povoadores a cul
tirnrem o milho, mandioca, lrgurnrs e frutas para rr
írescos dos navios; mas entflo iam est<'s ainda cm 
grande numero, po1·1uguczes, fra ncezes, inglezes, hol
landezes e bcspanhocs, prover-se nflo só de manti
mentos, mas da cxcellentc agua que possue a11uella 
ilha, sendo tão grande concurrcncia devida ao trafico 
dos escral'OS que ci:i;C's navios vinham buscará costa. 

Isto dava aos morndores um certo lucro com pouco 
trabalho, e de tal modo se habituaram á indolcncia, 
que depois de 1811, e principalmente depois de 18~4, 
a ilha empobreceu consideravclmenlc, r pôde·SC afTi r
mar que só com os rccursos dos seus p1·oprios braços 
nada se deve esperar hoje de melhoramento e pros
peridade para aqut' llc p1w io~o lorrfto. 
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Os na,·ios deixaram cll' allluir: os prel:OS dos man
timenlos haixaram pela falla ele procura, e a poroa
<·f10 caiu l'm rnisera\·el derad(•nria. 
• En1rc de$ordens, ri xas e pardalilladl's, hisloria quasi 
pl'rpclna de Ioda a Africa portuguew, se dl'seoYOl\'eU 
aquclla colonia, e pelo mc,;mo modo chc•gou a sua de
C'adencia, que nl'm outra coi~a se• podúra t·spcrar ele 
uma po1·oa1;f10 cnt rC'gue ao pocl<' t' absoluto de seus do· 
natarios e vexada pe•las rleprt'cl :t\;Õl'S de estrangeiros. 

Fôra depois de 16\Jõ que a il ha COllH'~ü ra a prospe
l'ill', qua rr clo O. Ped ro 11 111anclo 11 cslahl'leerr uma al
fandega, l'dirirar a forl al l•za ria Ponta da &lina, e para 
guarni~fto cl'clla se t•n,·iou dC' Portugal uma compa-
11hia de infanteria, que cm su~l(•11lada pela companhia 
ele Cachl'u e t:abo \"ertlc, a 11ual 1i11ha no Principe o 
cl1•posilo para o seu coninwffiO rom o Galtão. 

Quando, por alrani de 15 cl(• 110,·cmllf'O 1le 1753, 
íoi a capital ela prO\"Í1lC'ia (e11lf10 C'apita11ia1 transferida 
de f;, Thomé para o Prinripe', pre11•xtou-:>e $er e:;ta 
ilha mais ~a l ubr<' e e~lar t•111 111elhore•g C'011cli!,'ões de 
l ll'O~pt' ri clade; mas parc•c·c qu<· o ve'rtlatleiro 1noti\"O 
de tl'n11sfcrc11cia fo i cortai' as dega1·c,nças e tliscordia$ 
que b:n·i:l C'ntre as aurloridatl<•i: ele :!-. Tl1omé, e se; 
oppunhnm no nndanwn10 ela lioa aclmini::ll'a~ão . 

A unica poroaçfw da il ha é a a111i;.:a rídade de Sanlo 
Anlonio. A rr;:pcito 11'ella cxpl'C:'Sa·,C urn riajante in
glez, r1uc n'ella esle,·e c'm 183'1, do s1•g11in11• modo: 

• A capital apre:-cnla uma c·ompll'la apparencia de 
elC'~olaçflo, 1• a maior parle das ca::as lc·m um a;:prcto 
ele immun1lieia e pobreza, que pare•trm dt' Cl'l'IO a lta
hi1açf10 de bichos e rrptis. O porto é <'Hl'llcnle, ma;:, 
ao Pntrnr, de um lado a:< l'uinas tio forte dr $a11l 'A ll· 
na. e do out ro as da forla leza da Ponla da ~lina, uúo 
pC'r.1ni11c1n e;:perar-se mrlho1· cidade'." 

E c~x aggwaela esta dt•scl' ip~flo, 111as, inft'l izmente, 
nflq (! ele iodo o ponto falsa. 

Atr1Ta das forti!iraçõ<'S ela ilha do Principe <'"Creria 
o ::1'. Loprs de• Lima cm 1812 o "pt;nintt', no li1·. 2. 0 

tio:: se•us Ensaios sobre a estai is/ ica dos posstssocs por
t itf/111::.as: 

· Foi ::6 em 1695 que rl-rc·i o H. D. Pe•dro rr man
elou ao capilàO grncral Jo~é P1•n•ira :;odré, que alli 
;:e• eonslrui:<::c a fortaleza de ~a1110 .\11lonio ua Ponla 
da ~lina para prolrgl'r a norn alfancle•ga, que 1i"e::sC' 
mr~mo a11no mandou crcar n ·,,"'ª ilha, e og naYios 
ela 1·ompan1Jia de Cacheu e Calio \'enlt', a <1ual corria 
1·0111 a clc-:;peza da drfr11~f10 d'C'~lc po1·to, onde hal'ia 
eo11,.;1i111ido o cmpo1·io do seu lraliro 110::; rios da co~ta 
Yi~i11 l1 a. E~la\'tl ainda C'Rla fort ifi('açf10 por co11cluir. 
<"On~i:'t i nclo apenas c•m algurr:; para1wi1os para fach i· 
rra, <1nanclo os franrezC's a <l<'~truirarn t•m 1706; foi 
ell'poi~ ree1lirica1la á custa da eompanliia cio modo que 
ainda hoje> s(' ron~rn·a. uma milha a l(·~t<' Ja cidade, 
11a t•ne·o,;la de' um monte 11a ponla cio ::'ui cio porlo, 
ju11to ú qual lrm de pa$~ar for~osanwnl<' os naYiO~ 
qm• 1•ntram e $acm. Con"la ele duas hatrria!": uma 
s1qll'rior, C'hamada bateria real, que ~e <·IHa 200 pés 
~oltrl' o nil'cl c!o mar, a qual :1p1·1'~l'11la para o lado 
tia harr:1 uma r·or1i11a ~emi·<"ir<"u l ar de ah·1·naria guar· 
11<•c·iela r·om 18 peças de art ilh<'ria de hronze, tlc <'a
lihn•f> 111, 13, \.) e 4; e /i(l/el'Í<t do vrincipe, c1ue fica 
i111't•1·ior :·1c1u<'lla, 5.0 pés <H'ima cio nil'c•I da praia para 
o lado dP oe"te. 1•; um n•e·1a 11gulo de pe•tlra e í'al de 
120 palmos ele comprido e 98 1lc largo. defrndielo por 
!l pera~ de nrtilheria dl' f1·1To cl<• ralilir<'s 12 e q .. \ 
li'"'<' <' mais junto ú praia tem um rC'ClttrlO ;wa11çac!o, 
cll'llOlllinado a prara bfli.i·a de J\'o.m1 S1:11ho1·a, guar
nC'<·i1lo com 3 má:< prc-as ele ealihn• G: l' para o lado 
111• oestl' oulro, clenominaelo a hatcl"ia de S. Jo<lo, com 
2 pPças dt' frrro dC' calibn• G. 

•E.sla fortaleza da Po111a da ~lina, no nlto da qual, 
rm uma C'minrncin dentro da hall'ria rl'al, eRtú ~iluado 
o aC'anharlo quartC'I da g11 arn i ~f10 l' o arrnazrm da pol
\'Ora (gra11dc mas humiclo), é dorn i11ada por out ra erni-

nencia supC'rior proxima ao paiol prlo lado de sudoe:;
le, el'ondc os fra11cczcs causaram grancll' tlam110 ú for
lalrza, obrigando-a a render-se nas duas in,asücs de 
1706 e 170\J. obre eslr padra~lo fe7. ron$lruir o go
Yernador Luiz Joaquim Li;:boa em 1807 o reduc10 de 
Nossa 8enhora da Nazareth , no qua l rollocou 2 prças 
de artilbcria de calibre 6, sendo aliús as i:;uas Ires 
íaces drs1i11aclas a c-ohrir com o fogo da sua mosqur
taria todas as obra$ da praça que dominam. Esle me~ 
mo gor (' rnaclor, além de rccdi fi<"a r a prn~a baixa de 
Nossa Senhora, que se aC' hal'a dc•molida. l'e7. 110 anno 
de 1808 fechar Ioda a fortaleza com uma tri1wheira 
pelo lado de terra, por onde nflo lin ha clt.ft•~a. Dos 3't 
canbües deslinados a defendPr <'Sla;: muralha:', ainda 
no anuo dl' 1827 os mappas oflirial's rhl\ am 27 mon
iados e em hom rstado; nos in:1ppas de 18'1 't acho 
ro11r1•r ('Sla ÍOrlalt•za 42 peças graneh',.: (' pC(jlJl'll:t:l 
' Pt'll:'O que al~umas ~r lerflo para lú r1•c·oll1ido d1• na· 
\'iO$ que as abandonaram), mas d'l'lla~ ~ó 12 em es
lado de s<'n· i ~o ! 

•· Para <'Ompll' tar a dc•fC'sa do porto ele 8a 1110 .\ ntonio 
da il ha do P1·i nr ipc, mandou o gorl'l'n:ulor .lo:io Ma-
1rnel cl C' Azamh11ja, Pm 1780, corrstruir 11a ponta do 
Norte do di lo porlo a bateria tle S:111 t'i\1111a, rrducto 
dr fórma ornl, c:om parap1·i10 ú barbétr1, rorn l'o:'~O e 
ponle len1cli1:a, e :i guarnecru com G llC'~as clt• ft>l"l'O 
de calibre G e 2 de r;dibre 12, para nuzan•m o Sl'U 

íogo com a artilhcria 1la Ponla da ~li11a. 11111· llw P::ti1 
qua:;i fro11IL·ira ao i:ul. ~e·gundo 05 mappa-. eh• 1827. 
Iodas <·~las 8 pt·~as eram l.ioas; ma:-:º" clP l8'1't cifro 
a e:;ta hatl'ria J 1 prças, de qm• ~6 a!" 2 dt' ral ilm• 12 
es1r10 em hom ('~lado. e Iodas a:; oulrag i11rapaz<•s. • 

Dcpoiii d ·(';;la dc;;r l'ipçf10, sahe11do-"t' qul' rlPsde 
uqul•lla cpoC'hil for;i m YOtuclas a 1·0111pl e•10 ah:111do110 
aq u<'llas duas l'ol' tifü·açõe;;. i rnagi nc·~c o que Pllns ~<'· 
rf10 hoje. Do fo1·1e tle 'a111 'Anna mal r<·~iam \'('s f igio~ 
d:1!' parC'dl•s. e 11a fort :ill'za da Po111a ela ~l ina. gnal'
dada ;H·tualnwnle por um destaramr11ro <lc 3 ::nlda· 
do;;, pouco mais resta cio <1uc a;; murall1al> a rail': a 
ra,:a que scr\'ia de q0tll'IC'I clH·:!Ou a total rnina, e 
c:::tú Sl'rd111lo de alojamr11to à liat(•ria dc> artilhl'ria. 
que forma a f!narni!,'flO da ilha, uma ra:-a t<•rrra à IH'i· 
ra·mar. 11a~ pl'iOrC's con1li!,'ôes de saluhrida1le: o paiol 
c:-lú inutil lamlwrn. e peças ha 6 ou 8 Plll p,;facln 1le 
s<•r,·ir, mas st•m reparos, nem palilmcn1as, 1wm ulcn
silios. 111•tn muniçõ!'s. 

O porto d"esta ilha aberto ao com1n<>rrio, <' dC'no
mi nado bahin de Santo Antonio, é um lm1eo d<' rna1· 
comprplu•ncliclo entre a pon la ria Mina. 01.iclc l'Sl:í a 
fortall'Zil arruinada. e a ponta do C;1pi tflo, q11 l' estú cio 
lado do norlr. l.l'rsta bahia dnmM a ~l'an1ra que acom
panha o artigo, e é c-ópia dr um dC'~l'llho tirado ele 
uma 1\;1;; ja1wllas da alíanilc1rn. Eutre a4111t·lla" 1luas 
ponta:; ha di.:ta11ria clr qua:;i dum: milita;:; ma~ a ponl;t 
do r.apilf10 r~tá mais fôra. Em fr1•111e ela forlalC'za o 
pOl'tO nf10 lrm maior largura que trt'i' quarlos clC' mi
lha. U hraro dl' mal' ,·ac C'Slreitanclo afl" rlll'gar ;, 
p1·aia, 011de St' c1wonlra com a for. ele cloi:: rios que 
,·cm de C'ada um cios lado5 da cidadr. 

(Continún) 

A PO:iT .UJE:iTOS Pi\ H.\ .\ \"IDA 

E Tn H:IC\ )IO!tTE no 1:-\SIG:\E l'O~;T \ nn \Sll.1:1110 
A:XT0:\10 GO:XÇ.\L\'ES 01.\S 

.\ntonio Gon!,'ah·rs Dias, hadrnrrl form:ulo l'm cli
rri10 pl'la uniYer~itlade de r.oimhra; c:nall1•iro tia or
drm imp<•rial ela Ro:>a: profe:;~or de hi:;loria patria C' 

ele latinidaclr no c-ollrgio de O. Pedro 11; primeiro olfi
cia l da r.;ccrelaria de eslarlo rios 11<'/!'0C'ios c•strangl'i
ros; ~or·io dfr•C'I iro rio i nsli 1u10 hi~torito·f!C'Ographico 
e etl1nogl'aphico brasi lei ro, do cons(•n·a101·io drama-



AllCllIVO PITTOHESCO 207 

1ico, da sori<'dade auxiliadora da industria nacional 1 para Portugal, a fim de cursar os estudos na un i n~r
c da sociedade 11mante da i11s11·ucçüo. todas do Rio sidade de Coi mbra. Não estaYam ainda as academias 
de fanPi ro; $OCio Ltonorario do gabinete portugucz de e faculdades do Brasil no p~ íloresceull' cm c111e hoje 
leitura da me~ma cidaJe; socio <·orrcspoudentl' da aca-

1 

se acham, por \' irlulfe ele. rdormas e mclhoranwntos 
<lcmia J'C'a l das scicncias de Lisboa; do ins1i1u10 de posteriores. Mas vindo bastante doente, e aggra\'aodo
Coi mbrn; ela socicrlarlc geographica ele Berl in, <'LC. ; Rc- lhe a molc~tia cm '. Luiz, tcl'e o poeta ele solfrcr 
nasceu na cidad<' de Cachia.-, da prol'incia do ~lara- aquella do1· que llào tem nome, rccebcudo clle só os 
nhflo, impcrio <lo Brasil , a 1 O dC' agosto de 1823, e ultimos adeuses do pa<', como melhor o dir. uos SP· 
pl• rcccu <lesgraçaclanw11le em 3 de llOl'<•mbro de 1864, gu iutcs \'Crsos, que a1111os depois dirigia a sua irmfl: 
ao rPgrr::sar Jr França para a sua patria a hordo da 
!Jarra l'ifle de JJ011/0911e, que naufragou nos baixos rlos 
As1i 11s, mui prox imos da barra da cidade de S. Luiz, 
capi1al da rl'fl•rida proYincia. 

• E$CUt<•i suas u Ili mas pala \'l'as 
Jl<-pa!<sado de dor! ... Ju1110 ao seu Jeito 
De joelho;;, cm lagrin1as l.ianlmdo, 
Hcccbi o~ i;eus ult imos ~uspi ros: 
E a lur. fu11C' rpa 1 ~ trisll', qu <' lançavam 
~<'us olho:' tur\'O~ llO partir da \ .,1, 
De pallido clarf10 cohriu m<'u ro::lo, 
J\o meu amargo 1)J'an10 rcílcctindo 
O ca11!:<11lo porl'ir que n1<' aguardava. • 

O sahio alll'mf10 dr. F<'rdioantl \\'olf, clignissimo ron
"l'J' l'ador da bihliotltcea imperial 1lc Vir11 11a (1·uja rc· 
cc111c 1wrda as ((•Iras drploram), publira1ulo cm 1863 
o seu /Jrésit liUéraire, como qu<' se lastima a pag. 177 
de nüo achar iH't'1·ca de Gonl:t1 l\'CS Dias no tomo 1 do 
Diccio11ario bihliog1'11phico po1'fll[lt1e;; mais que uma 
wrta e tlesrarnada noli('ia. Es,;a falia, que de certo 
t•xislia, hem <'Omo algumas outras rl'la tirns a cscri· 
plOl'<'S hrns i l r' i l'O~, nflo foram intenciona<'s, m'm por Orphão E' t ri~tl'me 1 1h' magoado, houve de l'Oltar para 
l'llas llll' calll' 1·c11sun1. Commclli-a::: brm a nwu pe- Cacbia~. onde encontrou na madrasla as melhores di~-
1ar, <'X plica mio a cau,;a qm• as originúra . e pl'dindo posiç:õt·s para cumprir a ulti ma Y0 11laile paterna: tan10 
p:ira 1·1las d1·sr11lpa , a p:ig. xx do refcri1lo 101110 r. Já, assi m, que no a11110 sc•guinte parl iu cll'cc1i1«1mente para 
romo al 1i clil!O, 1•,;lava cl1·1erminacla e <'Ili ronH'l:O a Portugal. 
i111prr~;.:[10 rl'1•ll1', qua11do r1•solYi dar ú obra maior am- Completou com muito applauso cm Coimhra, no cn
plidf10, rru11i11do ao~ c'"<Tip101·1•,; portugu1•r.<'s os bra· i lfto dl'nominado collc·;.: io das a1·1cs, o:; spu:; es1udos de 
:<ilciro;; na"('idos 1lepois da cpo1·ha da ~l'parnçüo e in- 1 humanidade:;: 1• matrirulou-sl' 11a faculdade de 1lireito 
d1•pentl1•ncia 110 imperio. ~las pura i::~o ha1 ia apenas no anno lecti10 de J 8't0 a 1811. Hepn':><'Dlan1lo um 
csc<1s:.:os <' mingoados snhsirlios, que :.:ó allluiram cm papel brilhante <'n trc os J3rusd1 y~, Cou to-~J onll'i ros e 
maio1· C"ópia d•·pois da p11blii:açf10 do \'OI. 11 , l' t·r<'s· ou1ros !'Ollegas 110 seu ('Urso, pôde appli .. ar-!'e profun-
1·1·1•1111 !'urc<>::silil (' ahu111la11teme11tc, graças á r.<'lo"is- damPnll' ao l'Slurlo da lingua ma1erna nos hons clas
!'Íma e tflo prP::ladia qu;11110 dcsi11t<'l'P~sacla coo1wraçf10 sicos, e• das lill<•raturas franc·<•za, inglt'za, ital iana <' 
de doi:; no~so~ pa tricios l'(•sidPnt <'S 110 llio ele fo11Pi 1·0 1 , lalina nos proprios originacs, sc111lo qut• apre1ulPu com 
ao:; quac•s sou c)(•l(•tlor n\':'la parle de farnrcs sem me- rapirl('r., 1• qua~i srm mc:>lrc, o iuglt·z t' italiano. 
dida . Em 18H, ll'nclo obtido o grau de bacharel, n<'go-

Qua 1110 a Gonçnl rcs DiaR, ~ó d<'pois do ~ru <lr"as- cios dt• fam ília o lcnu·am ao (:erez, consrgui ndo ca
lro::o transito pud<• ltaH'r com (jU<' rc~url'ir a falta. Era ::ar uma sua irmf1, tamht•m ba:;tarda. IJ'ahi re~resEOU 
<'li<' de ~<'U natural 1•1woll1iilo e mod1•sto, e c:.:1111hara- 1 para o ~l aranhúo no anno seguinte, indo cxt•rcer a 
~e s<·n1p1·c a da r no1irias de si, po,.:10 que ús 1'1'7.<'S ;1 :; J profisMío de advogado 1•111 Cachias, 011 dc• pOll('O se dc
p1·omPlll'~sc, 1110:.:lrando C'l'drr ús in::tan('ias qm• si• lhl' morou .. \ o rabo de ::Pi" mcz1·s tHe d1· retirar-se, ra
íaziam a <'~:'l' propo:.:i10 . . \ mim IHC$mO ª" pronll'ltcu, ' lado, !'Pgunrlo dir.cm. d<' dt·~go~tos, cuja l'au::a, 1oda-
1•11eon1rando- 11os pP:::ma lnw11 1e 11a sna ultima 1•:.:tarla l' ia, $C nflo d('clara . lkpoi,; de c·urla de111ora r m S. Luiz, 
1·m Li~hoa, por fins d1• 186:!: <' mais dl• u111a \'1'7. nw partiu para a capital 110 imprrio cm 18 '16. Logo que 
r1• noYOU a 111·01111•:.:,:a, 11tH' a final nflo "ali:-íez. li que ahi chqtou deu ú luz o;; ::cus Primeiros ca11tos. Seu 
H'i, poi.-, a ~1·t1 l'l'~lll'ilo 1ll'rn-o na rnai111· pari!• ú l'f· 1 nome 1·01110 porta t>i·a apenas ("Onhc('ido dos Jt> itorcs 
tirar. i11l <' n 'C·1w;-10 d'aqul'l l1•i; lio11,; an1iµos. i::\;'10 apo11- do Trol'ftt/01· de Coimbra, onde ,:a íu a !1111oce11cia, e 
1an)('11fo:; au1lw11til'O::, lra!:arlo,: <'X(ll't•,.,;amet1I<' por ou- 110;; do .ltcfliro, jOl'llal do ~laranhüo, no 11ual puhlicou 
tro illu~1re 111a1·anhen~1'. palri('io I' a111i(!O do finado 1 trl's ou quatro pot·~ia:;. ,\ appari!;üO, pois, d'aqucllc 
pcH' la, o .-r. dr .. \111onio ll c11riqm·~ L<'al, jú ro11lwcido \'Olunw, que 11 f10 denunciava um adolcsrcnll' de C$· 
rom \·a11la?<·111 na l'l'Jlllltlira lilll'l'<Jl'ia por ,.;('u" \alio- peran~as, mas um pot'la primoro$O e csple11dido, foi 
~º" C'::('l'ÍJllo,.; . . \ Piies 1111' ein;..:irci, ('011:-:pn·a111lo·lhci; um al'Olll<•rinwnlo cx1raordim1rio e f1•,;t<•jado no mundo 
11;-IO ~ó a :::nh:.:tanl' ia, mas ai11da, q11 a11do (• po~,.;iv<'I, lillerario. (Js jol'llal's dl' 111aior 110111c e• rnai ;; b1•m cs
a propl'ia plira,:I'. Al;:u11s pouco,; addilallll'lllO,; i111ro- criplO$ 11f10 se limitaram a :;implcs noticias c·ommc
d11r.i, eomtL11lo, fructo~ da propria diligl'ntia, 011 ha- moratiYa.-. AppareCl'ram longos e e11th11siasti<'Oil arti
\ ido,; d<' outras infor111a!:ôes l'/.!llal11wnll' g"nui 11 a,.;. gos, e1 11 que a admiratfio e o lo11ror rompiam d1• cada 

Em Car hias riu a lu7., ro1110 fi('a dito, o i.tl'ar11ll' linha, 11 ft0 SPm acan liamc' 11 lo <lo poeta. que foi sem
pOl'la: por(·m o ~1·11 na~1·imento 11f10 foi frurto 1h• u11i<"10 pre dr uma ~i11g<'lrn1 <' mo lt•:-lia qua,.;i \·icio'<1,;. Q,; 
li•gitima e :;a11r1ilir-ada JJl'la,; ht·n!:rio:i 1la 1·gr .. ja. T1·1·c· 1 applau,;o,.; 11f10 se lin1 i1 ara111 aos lt•i101·1•,; lmt$ilPiro;:; 
por pae o 111•µ-oria 11 tt• .loi10 ~h111Lll'l Co11(;a 1 \'t·~ Dia:::, 1 ran::r·1•111lt•ram para IOP'O o On·a no (' arhan11n l'rbo 
11a,cido 1•m Portuga l, e por mftl' a nw~til'a \'irl'neia 1'111 Portugal. ~Ias dr lodos os l'logio< que l'11lf10 ~l' 
~len1h•,: FerrPira , que, sol.rei i1l'1Hlo ao filho, ai11cla lhe prodigali;;aram 11C' 11 iinm o salisfer. lanto, 1w111 lhe 
1·:.. i,:1t• hojl', ~t·t:u nclo rrPio. J)p,: ti11alio por s1·11 pae ú i n~p irou tamanha gratirl flo, t'OlllO o do !'l'. Alt•xa 11drc 
1«1JTl'i1·a rom11wrria l, ;1p1·nas 1·01wlui1lo< os primriro,; ll<'rculano. ele q11<'m C'ra í1•rn·111t• admirador, r a qurn1 
rudinwnto;; <la~ letra;;, pa,;:.:ou a ~1·n· ir d1' cai \(•iro na dc\·eu {1'01110 dir. <'111 J 8;)7 no prolngo dos ~l'Us C1111tos 
t·a-sa patc·1·11a. Ta<'~ foram. por1"111, a p1·orn pia i 11 I c• ll i- "a maior sal i:>fa<;f10 q Ut' ll'nho a lé hojl' ex pc1·i 1111•111udo 
iri·ncin, as di::po;;ÍfÕC':-\ pa ra o 1•:Hnrlo t' as a;.null•r.as na miuha rida lit:craria • . 
111' ""Jlii i10 do menino, 11uc o pai', 1.c•moYido do pri · .\ r1•p11la!:f10 tio poela e.-1a1-;1 í1•ita. 
1nl'i1·0 i111en10, o c11lrl'go 11 nos ruidados d1· um 111 <':-lr<· Mas ~e a p11hlicaç<"10 dos Primeiros ra11tos 111<' ahriu 
d1• latim, ral r·omo o ha1•ia na 1·idaflP: "· á vi•ra do dt•sde logo pra(·a ent1·p o:: lionw11s mai• di,;tinrtos qt11• 
:'l'U aprO\'l'itanw1110, dCIC'rlllÍllOll PIH rn:n traz1·I o ili' 1 ('5CrC\'CIH na li11gna d1• CalllÕ!'"· 111'111 por i.-::o lhe 
Cal'l1ias para :>. Luiz, t' ~t·guir com "111• via{:!l' lll 1l'ahi 11·01~xe nwlhon1 na fortuna, l'in:ndo no Hio 1•m pc-

1 Os sr•. J onquhn & Munn<•I da Silvtt Mcllo Ouhnnràc•. nuna durante quatro allll0:' 1 p01S Jllll l ('hl'ga \' <I fJ<l l'il 
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manter-se o mesquinho ordenado que recebia como 
professor de latim no lyceu de Nictheroy. 

Em 18-i7 publicou um de seus dramas, a Leonor 
de .lle11donça, que parece ha,·er sido pensado e escri
pto com outros ainda em Coimora: e no anno seguinte 
os Segundos cantos e sextilhas de fr. Antão. Darei a 
historia d'cstas sextilbas, tal como nol-a conta o sr. 
dr. llem·iques Leal: 

"Apresentára Gonçalves Dias ao exame e critica do 
conservalorio dramatico do Rio outro seu drama, a 
Beatriz Cenci, sem o nome do auctor, e por letra es
lranba. Dcsfec!Jaram os censores os mais drsapiedados 

golpes contra o pobre escripto desapadrinhado e o re
provaram, assacando-lhe principalmcnle os en'.os c1·as
sos de linguagem, e isto em um portuguez de co11tra
ba11do. O poeta, que sabia e mant>java a lingua co
mo mestre, sentiu-se da affroota, e, jurando para si 
tomar vinsança dos censores, compoz as Sextilhas, 
provando d'cst'a1·tc que, além de a cscrevrr como Cas
tilho e llcrculano, quando queria tambem o íazia sem 
custo na linguagem particular e privativa de uma cpo
cha determinada. Foi nobre o desforço, e a resposta 
cabal e catcgorica ! • 

(Cootloúl\) lsNOCENCJO l't: ANCISCO l)A SrLVA. 

Alce ou grã·bCsl:> 

Este quadrupede, que se võ figurado na gravura 
junta, pertence á familia dos ruminantes, e ao genero 
cervus (veado). É denominado pelos naturalistas cervus 
alces , e constitue, com varias especies apenas conhe
cidas no estado fossil, um sub-genero, do qual é typo. 

O alce, a que lambem damos o nome de anta e 
grã-besta, é a maior cspccic que se conhece d'entre 
todas as do gencro cervus. Eguala no tarnanbo o ca: 
vallo, e ás vezes chega a excedei-o. E dotado de 
grande força e de bastante ligeireza. Tem o pescoço 
curto e robusto, a cabeça grossa e alongada para a 
parle do focinho, e o beiço superior mais comprido 
que o dos veados. As pontas formam duas grandes 
laminas chatas, ovaes, e denleadas para a parte ex
terior, chegando a pesar 25 a 30 ki logrammas. As fc
lllcas são destituídas cl'cstc Ol'llato e ao mesmo tempo 
armas de defensa. Tem as pl'rnas delgadas, a cauda 
pequena , e o corpo não é tão bem proporcionado e 
cshcllo como o do veado, cm razão da muita gros
sura e curteza do pescoço e elevação das cspadoas, o 
que lhe é necessario para 1>odcr sustentar o enorme 
prso da armação. A côr do pcllo é parda, um pouco 
escura na parte superior do corpo, e mais clara na 
inferior. 

Os alces habitam os paizcs do norte dos dois con
lincntcs, onde procuram as selvas e logarcs pantano
sos, por se temerem do calor, e <1ua ndo este é mais 
forl<' passam horas inteiras metlidos nos rios ou la
gos, apenas com a cabeça fóra d'agua. 

Vi vem cm sociedade, andando cm pequenas mana
das. São mais communs na Amcrica e na Asia que 
na Europa, onde vão dcsapparecl'n<lo á maneira que 
11'cs1as rrgiõcs augmcnta a popu la~ão e se estende a 
agricultura. 

Alimcntam -i;e de bcrvas e raizl'S. Dizem que a sua 
carne é saborosa e muito nutritira, e, se se der cre
dito ao qur os indios asseveram, 11e11huma outra car
ne, H'lll exccptuar a de boi, é mo 11utriti,·a como a 
do alce. 

Os caçadores perseguem estes animacs nflo só para 
lhes comerem a carne, mas lambem para lhes apro
veitarem a pclle, que é exccllcntc para todas as ouras 
cm que se emprega o coiro, e as ponla5, de que os 
torneiros e ou11·os iodustriacs fazem lindos artefa
ctos. 

Depois do homrm é o urso o 111aior inimigo dos 
alces. Se um urso os encontra cm manada, niio se 
atreve a invcsti l-os, porque sabe que a aggrcssiio sería 
rrpcllida com firm eza e coragem, cmprc•gando aquel
lcs quadrupcdes toda a sua força e al!iliilade na de
fensa commum. Porém , se algum alce~ vagando soli
tario, tem a infrlicidade de rncontrar-sr rom um urso, 
é de certo victima da ferocidade d'estc, se acaso não 
pôde achar salrnção na fuga. 

A fcmca pare pela primeira Yez um filho, l' depois • 
de cada vez, no mcz de maio, dois ou Ires filhos. A 
vida regular d'cstes quadrupcdcs é de <.lczoito a Yinto 
annos. 1. 1H; v11 ... 11HNA DAHnosi\. 


