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dc A'ovcmbro idho Pat» ATHKNAS Pu-. ;ii 

dade a lucta se prolongava e o espectaculo'enchia 
bem duas ou tres horas, ate que chegassc'a po- 
lich ! ' 

O meiiino Joao tiritava de medo. Chorava, 
enrolava-se na saia de sua mae, que ficava impos- 
sibilitada de cuidar de Suas' obrigacSeSw 

Aos doze annos de edade, tinha mais medo ao 
pai que ao diabo !... 

—Como vai esse I^icharoto ? fiperguntava a 
sua Cira, quando chegava' de'-uma viagem. 

—^Vai bem. D. Rosinha sempre^ me diz que 
ella e muito bom e da conta-das ligoesl , 

D. Rosinha era uma mocinha que morava iia 
visinhan<;a e mantinha, na sua varanda, uma auJa 
primaria para as criangas. 

Recebia dois mil reis de cada crianga, e vivia 
dessa escola rudimentar, ensinando, tomo podia, 
ler, escrever c contar. 

Toma cuidado com esse bicharotb que nao tem 
cara de bom sujeito. Muito cuidado com elle ! Nao 
Ihes passes a mao pela cabega. Quando for precise 
mette-lhe um cano de ferro I 

CrianQa e como animal. So aprende com muita 
pancada ! 

E o Joao a um canto a tremer. 
A mae Ihe dizia sempre: 
—Nao conrtaries teu pai. Livra-te do bra^o 

delle I Cahiras batendo os bragos como os poni- 
bos bateui as asas ! 

A's vezes, elle mandava o Joao comprar na va- 
randa um litro de vinho verde, ou -uma garrafa 
de paraty do Munim. Quando tomava o primeiro 
gole, oferecia o copo ao filho, dizendo-lhe: 

—Toma um trago ! Eu nao estou te chaman- 
do ? 

Joao, coitado, quando Vecebeu o primeiro con- 
vite, approximou-se e tomou um gole do vinho. 
Fez uma carantonha horrivel e cuspiu c babou-se. 

—Toma mais ! Anda ! Joao enguliu o segundo 
.trago, maior do que o primeiro. Momcntos depois 
vomitava. 1 Sua mae correu em seu auxilio e levou 
para o quarto, com o corpo mole como peixe moido. 

Cira poz-se a cliorar enquant'o b amasio soltava 
grandes gargalhadas. 

Joao nao poude mais sentir cheiro de bebidas 
alcoolicas. Quando o pai o intirnava'a beber 
um gole, o que aconteccu muitas vezes, elle abria 
um berreiro tao grande que preoccupava a visi- 
nhanca. . : 

E o velho Pachola punha-se a rir 1 
—Este rapazinho nao gostou da pinga. , 
Cira, por ultimo, ja estimava quando o marido , 

embarcava. A casa ficava quieta. A mSe della apro- 
veitava a ausencia do marinheiro para com as ou- 
tras filhas, que eram duas, visitar 'a filha.'Havia dias 
cm que a casa ficavn alegre, porque pcssoa.s da visi- 

A graciota Maria de Lourdet, filha do %t. Jota 
Frias e *ua esposa d, Maria Dolores Silva Fria«i 

a qual conpleta 6 anno* de idade a 5 de novembro 

nhanga que" tambem nao Ihe appareciarn quando 
o amasio estava em casa, vinham visita-la. 

E foi assim, sob este regime, que o menino Joao 
se fez homeni. Aprendeu o officio de alfaiate, nunia 
grande alfaiataria a praga Joao Lisboa.' Quando o 
velho Pachola morreu, die contava- dezoito annos 
dc idade. Foi nesse mesmo anno que deixou 
a officina para trabalhar "em casa, pelo officio, 
sempre aconchegado a ,sua mae, que passou a di- 
zer-lhe; ' ■ 

—Nao. gosto de ver homem molle,' so em casa, 
sem rir,'seiii' cbYiversar e -s'em 'falar T Teu pae ja 
morreu ! E' preciso que tomes conta,da casa. 

No tempo de teu pae nunca ouvi desaforo de 
ninguem ! 

I: * * 

: Mai sabia.a velha Cira que o perigo ,ni5o 
eram'as inulatinhas assanhadas do-bairror Kssa'> 
nao exerciam influencia alguma no espirito do 
Joao Pachola. Elle nao tinha temperamento para 
Ihes tolerar.as tolice?. Sua timidez, seu rccolhi- 
mento nao se ajustava com . aquellas maneiras 
francas e desabusadas das cabrochas do.Portinho. 

Mogas da alta spciedade olhavam de soslaio 
para 1 Joao Pachola. . Positivanientc apreciavatn 
aqueIle::.imponente typo de homem, que silencioso. 
Ihes frequentava'ia casa, per ;motive ..das obriga- 
toe,<! de sen officio. Especialisara-sc.em imrr co- 
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dade a lucta se prolongava e o espectaculo enchia 
bem duas ou tres horas, ate que chegasse a po- 
lich ! 

O menino Joao tiritava de medo. Chorava, 
enrolava-se na saia de sua mae, que ficava impos- 
sibilitada de cuidar de suas ' obrigaQfieS. 

Aos doze annos de edade, tinha mais medo ao 
pai que ao diabo !... 

—Como vai esse l^icharoto ? '<!perguntava a 
sua Cira, quando chegava de' uma viagem. 

—^Vai bem. D. Rosinha sempre me diz que 
ella e muito bom e da conta das ligoes. , 

D. Rosinha era uma mocinha que morava na 
visinhanga e mantinha, na sua varanda, uma auia 
primaria para as criangas. 

Recebia dois mil reis de cada crianga, e vivia 
dessa escola nidimentar, ensinando, tomo podia, 
ler, escrever c contar. 

Toma cuidado com esse bicharoto que nao tem 
cara de bom sujeito. Muito cuidado com elle ! Nao 
Ihes passes a mao pela cabega. Quando for precise 
mette-lhe um cano de ferro ! 

Crianga e como animal. So aprende com muita 
pancada ! 

E o Joao a um canto a tremer. 
A mae Ihe dizia sempre: 
—Nao conrtaries teu pai. Livra-te do brago 

delle I Cahiras batendo os bragos como os poni- 
bos batem as asas ! 

A's vezes, elle mandava o Joao comprar na va- 
randa um litro de vinho verde, ou uma garral'a 
de paraty do Munim. Quando tomava o primeiro 
gole, oferecia o copo ao filho, dizendo-lhe: 

—Toma um trago ! Eu nao estou te chaman- 
do ? 

Joao, coitado, quando recebeu o primeiro con- 
vite, approximou-se e tomou um gole do vinho. 
Fez uma carantonha horrivel e cuspiu e babou-se. 

—Toma mais ! Anda ! Joao enguliu o segundo 
trago, maior do que o primeiro. Momcntos depois 
vomitava. < Sua mae correu em seu auxilio e levou 
para o quarto, com o corpo mole como peixe moido. 

Cira poz-se a cHorar enquanto o amasio soltava 
. grandes gargalhadas. 

Joao nao poude mais sentir cheiro de bcbidas 
alcoolicas. Quando o pai o intitnava a beber 
um gole, o que aconteccu muitas vezes, elle abria 
um berreiro tao grande que preoccupava a visi- 
nhanca. 

E o velho Pachola punha-se a rir 1 
—Este rapazinho nao gostou da pinga. , 

^ Cira, por ultimo, ja estimava quando o marido 
■ embarcava. A casa ficava quieta. A mSe della apro- 
veitava a ausencia do marinheiro para com as ou- 
tras filhas, que eram duas, visitar a filha. Havia dias 
em que a casa ficava alegre, porque pessoas da visi- 

A graclota Maria de Lounlea, filha do t. Joie 
Friac e *ua esposa d. Maria Dolore* Silva Fria«, 

a qual conpleta 6 anno* de idade a S de novembro 

nhanga que" tambem nao Ihe appareciam quando 
o amasio estava em casa, vinham visita-la. 

E foi assim, sob este regime, que o meiiino Joao 
se fez homem. Aprendeu o officio de alfaiate, numa 
grande alfaiataria a praga Joao Lisboa.' Quando o 
velho Pachola morreu, die contava dezoito annos 
de idade. Foi nesse mesmo anno que deixou 
a officina para trabalhar em casa, pelo officio, 
sempre aconchegado a sua mae, que passou a di- 
zer-lhe: 

—Nao gosto de ver homem molle, so em casa, 
serri rir, sem cbViversar e Vem falar 1 Teu pae ja 
morreu 1 E' preciso que tomes conta, da casa. 

No tempo de teu pae nunca ouvi desaforo de 
ninguem ! 

* * 

Ma! sabia . a velha Cira que o pcrigo nao 
eram as mulatinhas assanhadas do bairro. Kssas 
nao exerciam influencia alguma no espirito do 
Joao Pachola. Elle nao tinha temperamento para 
Ihes tolerar as tolices. Sua timidez, seu rocolhi- 
mento nao se ajustava com aquellas maneiras 
francas e desabusadas das cabrochas do Portinho. 

Mocas da alta spciedade olhavam de soslaio 
para Joao Pachola. . Positivanientc apreciavani 
aquelle ;imponente typo de homem, que silencioso. 
Ihes frequentava a casa, per . motivo ..das obrigii- 
(joes de sen officio. Especialisara-sc em fazcr cc'- 
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grandes a provar coletes braricos que eram os- inais' 
usados, porque ficavam bem com qualqiier roupa. 

' ♦ ♦ » . i ' 

Foi um" colete que decidiu da sorte de Joao 
Pachoia. Um colete que elle fez para o coronel 
Manoel Figueira, uma das figuras mais respeita- 
veis da sociedade de Sao ;Luiz. , 

Na manhan era que foi pela primeira vez A 
casa do coronel Figueira provar uin colete branco 
que Ihe encommendara o coronel, nao o encontrou. 
em c.asa. Sahira para acompanhar o enterro de um 
primo "de nome Angelo Figueira, velho logista a 
rua Grande, victimado por um. ataque de apQple-. 
xia. O coleteiro foi recebido pela filha do coronel, 
uma mo^a de 17 annos de edade, que fazia compa- 
nhia ao pae, que era viuvo, e que por causa della 
e de uma irman velha mantinha a casa. 

Diana era.um das que olhayam sorrateiramen-. 

 Continua na pagina V. 

Raymund^e Mar!a de Lourdes' Pessoa Martins, 

dilectos ^illios do dr. Hetvidio Martins, director das 

Municit^klidades^-^ e'-'ide' sua -disfna esposa d. L.ydia 

letes. Era o melhor coleteiro da cidade. O colete 
era iudispensavel nas solemnidades officiaes, no 
theatro, nos casamentos e nas festas religiosas. 

Os magistrados, os altos funccionarios da pro- 
vincia, os-commerciantes de grande representagao, 
OS guarda-livros, " enfim, todas as pessoas de res- 
ponsabilidade-e meritp nao-se .podiam dispensar do 
colete;-Nao usar colete era signal de pouca valia. 

Q^colete era, enfim, o cunho dos individuos da 
boa sociedade. Pelp que um coleteiro. bem acre- 
ditado tinha sempre muito servigo e:por.isto ga- 
nhava muito dinheiro.. ' i 

Joao Pachoia era 'o maior coleteiro de Sao 
Luiz. Frrquentemehte eslava elle nas' pasas" dof 

Galdino, Regina e Palo, diletos filhos' do'sr .dr. 
1 , ) 

Jose de Albuquerque Alencar, secretario geral do' 

Estado e de -sua dignissima esposa d. Maria Regina 

Ramos de , Alencar > - 
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Raymundo e Maria de Lourdes Pessoa Martins, 

dilectos ^illids do dr. Helyidio Martins, director das 

Municit^fiilidades^'e-'de' sua -digna esposa d. Lydia 

iiOf-io'.; .Pessoa Martins 

letes. Era o melhqr coleteiro da cidade. O coletc 
era iudispensavel. iias solemnidades officiaes, no 
theatre, nos casamentos e nas festas religiosas. 

grandes a provar coletes braiicos que cram os mais' 
usados, porque ficavam bem com qualqiier roupa. 

♦ ♦ ♦ • 

Foi urn colete que decidiu da sorte de Joao 
Pachoia. Um colete que elle fez para o coronel 
Manoel Figueira, uma das figuras mais respeita- 
veis da sociedade de Sao Luiz. , 

Na manhan era que foi pela primeira vez a 
casa do coroncl Figueira provar iini colcte branco 
que Ihe encommendara o coronel, nao o encontrou, 
em casa. Sahira para acompanhar o enterro de um 
primo de nome Angelo Figueira, vellio logista a 
rua Grande, victimado por um. ataque de apqple-. 
xia. O coleteiro foi recebido pela filha do coronel, 
uma mo^a de 17 annos de edade, que fazia compa- 
nhia ao pae, que era viuvo, e que por causa della 
e de uma irman velha mantinha a casa. 

Diana era um das que olhavam sorrateiramen-. 

 Continua na pagina V. 

Os magistrados, os altos funccionarios da pro- 
vincia, os commerciantes de grande representagao, 
OS guarda-livros, enfim, todas as pessoas de res- 
ponsabilidade-e meritp nao :se podiam dispensar do 
colete;-Nao usar colete era signal de pouca valia. 

Q colete era, enfim, o cunho dos individuos da 
boa sociedade. Pelo que um coleteiro. bem acre- 
ditado tinha sempre muito servigo e:por.isto ga- 
nhava muito dinheiro.. ; i. 

Joao Pachoia era o maior coleteiro de Sao 
Luiz. •Frf'quentcmente estava elle nas' pasas" dof 

r ■ ■ ■ Wu Galdino, Regina e Palo, diletos filhos do sr ^ .dr. 

Jose de Albuquerque Alencar, secretario geral do' 

Estado e de sua dignissima esposa d. Maria Regina 

Ramos de , Alencar 
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1." DE NOVEMBRO — 1940 NUM. 22 

NASCIMENTO MORAES 

O roniantismo esta cliegando... Ou inclhor, 
emerge de seus escombros, qual uma plama vi- 
gorosa de estranho aspecto, cm tefras oiide o nia- 
tagal cre^ceu, flageladas pelo tempo. Rebenta em 
paginas de grande porte, illuminadas por mn es- 
tylo sobrio c discrete, e por uma arte de eleva- 

graiidcs dias dessa mesma vida (|iie vivomos, (|no 
sentimos nos pequenos palcos modestos e obs- 
cures onde representamos dramas e tragedias sem 
publico que nos applauda e onde soffremos 'gran- 
des dores que nao repercutem longe nas quebra- 
das dos grandes serros, porque em geral a vida 

NOVA PHASE 

dos iragos architctonicos que nao asjasalha deta- 
llies, iiem sc paranienta com a semi-claridadc que 
se esgueiva pelos postigos meio-abertos e pelas 
claraboias embaciadas. E' uma arte sem bizanti- 
nismo de retoques, sem essas minucias em que se 
esmeram os talhadores de rosas e escaravelhos 
nas tampas dc pequenas caixas de madeira cjn 
que se guardam custosas e raras esscncias. K' 
o roniantismo das grandes dores, dos soffrimentos 
amazonicos, das desgragas acerbas, das tragedias 
quo n5o bradam a grandes vozes, pedindo repre- 
sent^aQoes teatraes e ruidosas movimentaQoes nos 
palcos, onde" fantoclies desfigurados lembram figu- 
ras humanas que caracterizam sentinientalidades 
que precisam de um publico, para vivcr. 

K' um romanlismo feito de exprcssoes litera- 
'"las. que nao viveram nos dias em que a escola "foi 

se passa, nos meios acaiihados entrc gente 

Que alheios males nao sente 
Nom se condoe de infcliz 

Os romanticos de prol fizeram uma' socieda- 
de dc estructura artificial, mas incontestavelmen- 
inente equilibrada. Suas fronteiras eram dil'i'icil- 
mente invadidas pelos elementos nocivos que agem 
insistentemente 'dentro do meio. Elles doiravam 
todas tormentas individuaes, esmagadoras do ani- 
nio e destruidoras das esperancas. Transniuda- 
vam as sombras do presente que fecbavam para 
o bomemj um circulo estreito de duvidas e incer- 
tezas na niais bellas perspectivas de uma vida 
clieia de glorias. 

ROM AN TIC A 

jopulencia e grandeza dos caracteres bizarros que 
representaram com o mais elevado expoente dc 

concepQoes criadoras de typos e formas que nao 
inorrerao .iamais, talhados que forani pela idea 
irrealizavel. 

Os typos extraordinarios desse roniantismo 
esta chegando nao foram criados, mas nas- 

ceram no soio das grandes civilizai;;oe.s, viveram 

I'-sse roniantismo era contra, a ambiqao, con- 
tra a rcalidade, contra todas as actiyidades cons- 
tructoras. Nao alimentava p egoisino, que e for<;a 
conservadora, nao criava eniula(;oes no campo das 
concorrencias v:taes, nao se atrelava ao carro do 
trabalho, como uma obrigagao da vida, na defesa 
dos mais fortes interesses sociaes. Esse romantis- 
mo era incontestavelmente um alivio. uni conforto 
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NASCIMENTO MORAES 

O romantisnio esta chcgando... Ou intlhor, 
emerge de seus escombros, qual uma planta vi- 
gorosa de estranho aspecto, cm terras oiide o nia- 
tagal cre^ceu, flageladas pelo tempo. Rebenta em 
paginas de grande porte, illuminadas por mn es- 
tylo sobrio e discrete, e por iima arte de eleva- 

graiides dias dessa mesma vida (jue vivemos, (|uo 
sentimos nos pequenos palcos modestos e obs- 
cures onde representamos dramas e tragedias scm 
publico que nos applauda e onde soffremos 'gran- 
des dores que nao repercutem longe nas quebra- 
das dos grandes serros, porque em geral a vida 

iNOVA PHASE 

dos iragos architctonicos que nao agasalha dcta- 
Ihes, iicm sc paramenia com a semi-claridade c|ue 
se esgueiia pelos postigos nieio-abertos e pelas 
claraboias embaciadas. E' uma arte sem bizanti- 
nismo de retoques, sem essas niinucias em que se 
esmeram os talhadores de rosas e escaravelhos 
nas tampas dc pequenas caixas de madeira cm 
que se guardam custosas e raras esscncias. K' 
o romantismo das grandes dores, dos soffrimentos 
amazonicos, das desgragas acerbas, das tragedias 
'lU'^ niio Ijradam a grandes vozes, pedindo repre- 
sent,aqoes teatraes e ruidosas movimentaQoes nos 
palcos. onde" fantoclies desfigurados lembram figu- 
ras humanas que caracterizam sentimentalidades 
que precisam de um publico, para vivcr. 

K' um romanlismo feito de expressoes litera- 
'"las que nao viveram nos dias cm que a escola foi 

se passa, nos meios acaiihados cntrc gente 

Que alheios males nao sente 
Nom se condoe de infeliz 

Os romanticos de prol fizeram uma socieda- 
de dc cstructura artificial, mas incontestavelmen- 
inente equilibrada. Suas fronteiras eram difiicil- 
mente invadidas pelos elementos nocivos que agem 
insistentemente *dentro do meio. Elles doiravam 
todas tormentas individuaes, esmagadoras do ani- 
mo e destruidoras das espcrancas. Transmuda- 
vam as sombras do presente que fecbavam para 
o bomem) um circulo estreito de duvidas e incer- 
tezas na niais bellas perspectivas de uma vida 
cbeia de glorias. 

ROMANTICA 

;opulencia e grandeza dos caracteres bizarros (lue 
representaram com o mais elevado expoente dc 

concepQoes criadoras de typos e formas que nao 
niorrcrao jamais, talhados que foram pela idea 
irrealizavel. 

Os typos extraordiuarios desse romantismo 
Mue esta chegando nao foram criados, mas nas- 
ccram no scio das grandes civilizaQcie.s, viveram 

I'.sse romantismo era ci>ntra a anibiQao, con- 
tra a rcalidade, contra todas as actividades cons- 
tructoras. Nao alimentava o cgoisino, (|ue e for<;a 
conservadora, nao criava eniula(;6es no campo das 
coiicorrencias vitaes, nao sc atrelava ao carro do 
trabalho, como uma obrigai;ao da vida, na defesa 
dos mais fortes interesses sociaes. Esse romantis- 
mo cr.a incontestavelmcnte um alivio. uin conforto 
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ATHEXAS I'ag. 2 t ^ 1° de Novcmhra — 19W 

PRGMPTOS PARA O V60 

Pilotos da "Royal Air Force", com seus paraquedas e metralhadores, diriglndo-se para os seus ap- 

parelhos, afim de realizarem um borbardeio em Berlim. (Cliche da P. I. B. especial para ATHENAS) 

a. todas as duras contingencias individuaes e a 
todas as crises sociaes. Com elle todas as vicissi- 
tudes eram lateraveis, todas as nccessidade pesa- 
vam menos na consciencia do homem. 

A's vezes, augmentava pela imaginagao o 
soffrimento. Criava-o ate. Mas era ainda, pclo 
temperamento uma forma de viver, uma condigao 
imprescindivel a certas criatiiras, para produzir e 
para progredir. Sem essa Utopia do soffrimento 
nao poderiam trabalhar, nao coiiheceriam nuiica 
:i akgria, o orgullio, o ciUhusiasmo dc vivcr. 

Esse romantismo que passou era o bordao 
das classes oprimidas, dos vencidos da vida, do> 
vergastados pela incapacidade de encontrar no trn- 
balho uma remunera^ao compensadora. Nesse ro- 
mantismo entrincheiravam-se para resistir, com re- 
signagao, os einbates de uma lucta desegual com 
o meio politico, todos os desherdados da sorte que 
sao todos aquelles que niio se apparelharam para 
veneer os saibros das'estradas e dos dcscampados. 

E quando um afortunado cahia dos plainos que 
a dor attinge, c sc afundava nas estcrqucira da 
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parelhos, afim de realizarera um borbardeio em Berlim. (Cliche da P. I. B. especial para ATHENAS) 

a. totlas as duras contingencias individuaes e a 
todas as crises sociaes. Com elle todas as vicissi- 
tudes eram lateravcis, todas as nccessidade pesa- 
vam nienos na consciencia do homem. 

A's vezes, augmentava pela imaginagao o 
soffrimento. Criava-o ate. Mas era ainda, pelo 
temperameiito uma forma de viver, uma condigao 
imprescindivel a certas criatiiras, para produzir e 
para progredir. Sem essa Utopia do soffrimento 
nao poderiam trabalhar, nao couheceriam nunca 
:i altgria, <> orgullio, o cnlliusiasnio <lc vivcr. 

Esse romantismo que passou era o bordao 
das classes oprimidas, dos vencidos da vida, do^ 
vergastados pela incapacidade de encontrar no trn- 
balho uma remuneragao compensadora. Nesse ro- 
mantismo entrincheiravam-se para resistir, com rc- 
signagao, os embatcs de uma lucta desegual com 
o meio politico, todos os desherdados da sorte que 
sao todos aquelles que , nao se apparelharam para 
veneer os saibros das estradas e dos descampadoj, 

E quando um afortunado cahia dos plainos que 
a dor attiiigo, c sc afundava nas cstcrqucira da 
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miseria, era ainda esse romantismo que Ihe 
dava for.Qas para nao se entregar, descrente, a 
todas as desesperagoes que conduzem o infeliz 
ao crime, armado de todas as torpesas. 

Era. impreslsionante o seu fundo moral. As 
suas reaij'Qoes espirituaes cram, deveras, eloquen- 
tes e nunca mais se apagavam da mcmoria, onde 
ficayain como exemplos que fructificavam. 

Aquelle conde de que nos fala um romancista 
russo, que acompanhou ato o degredo a rapariga 
que, havia annos, atirara ao prostibulo, ondc 
se degradara, e uma pagina eloquente daquelle ro- 
mantismo empolgante que se levantava contra a 
prostituigao. 

Aquelle amor que regenerava, que era balsamo 
e energia, amor que florescia assim nos palacios 
como nos casebres, que lucilava no espirito dos 
bons corno no dos maus, que nascia entre arminhos 
ou entre penedias, era bem um trago caracteristico 
desse romantismo que em quase todas as naciona- 
lidades produziu paginas immorredouras. 

-Mas um dia, os ultra romanticos exageraram 

as suas linhas harmoniosas e se extremaram, em 
coloridos extravagantes. em criagoes funambules- 
cas, em desenhos de caracteres morbidos de que 
se originaram um amor que e doenga, uma espi- 
ritualidade que e loucura. Alvares de Azevedo foi 
um dos expoentes mais elevados desse romantismo 
que se propagou ate as raias" do inconcebivel. A 
principio, esse ultra romantismo foi apenas uma 
I'orga reaccionaria ao proprio romantismo. Justi- 
ficava-se por um principio de opposigao as medi- 
das proporcionaes das composigoes que obedecem 
a um piano e que se reconhecem pela uniformidade 
dos contornos. Ao depois, nao foram mais cria- 
goes. mas se manifestaram apenas como copias 
exageradas de modelos estilisados, c por fim, fo- 
ram detritos de uma vaidade doentia e de luna 
cxhibigao jogralesca, de que foi padrao entre ou- 
tros Aureliano Lcssa. 

♦ 
Hoje o prinieiro romantismo niun piano mais 

Senhorita Alice Martins, fino elemento da socie- 

dadc de Pedreiras 

Theresinha de Jesus, graciosa filhinha do sr. An- 
th enor Amaral, Collector Federal, na cidade de 

Pedreiras 
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miseria, era ainda esse romaiitisiiio que Ihe 
dava forxjas para nao se entregar, descrente, a 
todas as desesperagoes que conduzem o infeliz 
ao crime, armado de todas as torpesas. 

Era , impresBionante o seu fundo moral. As 
suas reacQoes espirituaes eram, deveras, eloquen- 
tes e nunca mais se apagavam da memoria, on<le 
ficayam como exemplos que fructificavam. 

Aquelle conde de que nos fala um romaiici>ta 
russo, que acoinpanhou ato o degredo a rapariga 
que, havia annos, atirara ao prostibulo, onde 
se degradara, e uma pagina eloquente daquelle ro- 
mantismo empolgante que se levantava contra a 
prostituigao. 

Aquelle amor que regenerava, que era balsamo 
e cnergia, amor que florescia assim nos palacios 
como nos casebres, que lucilava no espirito dos 
bons corno no dos maus, que nascia entre arminh(.\s 
ou entre penedias, era bem um tra?o caracteristico 
<^lessc romantismo que em quase todas as naciona- 
lidades produziu paginas immorredouras. 

Afas um dia. os ultra romanticos exagi^raram 

as suas linhas harmoniosas e se extremaram em 
coloridos extravagantes. em criagoes funambules- 
cas, cm desenhos de caracteres morbidos de que 
se originaram um amor que e doenga, uma espi- 
ritualidade que e loucura. Alvares de Azevedo foi 
um dos expoentes mais elevados desse romantismo 
que se propagou ate as raias^ do inconcebivel. A 
principio, esse ultra romantismo foi apenas uma 
lorca reaccionaria ao p.oprio romantismo. Justi- 
ficava-se por um principio de opposigao as medi- 
<las proijorcionaes das composigoes que obedecem 
a um piano e que se reconhecem pela uniformidade 
<los contornos. Ao depois, nao foram mais cria- 
goes, mas se manifestaram apenas como copias 
cxageradas de modelos estilisados, e por fim, fo- 
ram detritos de uma vaidade doentia e de luna 
cxhibigao jogralesca. de que foi padrao entre ou- 
tros Aureliano Lcssn. 

Hi * 

Hoje o primeiro romantismo nuni piano mais 

Theresinha de Jesus, graciosa fiihinha do sr. An- 
enor Ainsiral, Collector Federal, na cidade de 

Pedreiras 

Senhorita Alice MartinSy fino elemento da socie- 

dadc de Pedreiras 
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Municipo do Codo — Um aspccto da procissao do Sagrado Cora;ao de Jesus, em Pedro II, ven- 

do-se, ahi, o padre Dourado, vigario da Parochia, a prof, Delzuita R. Vianna, o collector estadual. 

elevado esta voltando para dentro em breve eni- 
polgar a cultura literaria. 

As variedades succcdaneas daquelle romantismo 
empolgaram todos os centres intellectuaes. Os gran- 
(les mestres que guiaram essas variedades que re- 
ceberam varios nomes, taes sejam, naturalismo, 
realismo, naturismo, etc. etc. modificaram coin as 
suas producgoes a sociedade, justamente num ino- 
mento em que ella decahia combalida por uma phi- 
losophia esteril... ou melhor, por um philosophis- 
mo scm ideas constructoras. 

E todos comecaram a assistir a dcrrocada dos 
seiitinientos... Conibateram-nos Os escarneos e os 
doestos de uma sciencia petulante e indccisa e as 
viltas de uma mundanidade que surgia, reacciona- 
ria, a destruir as normas e os preconccitos de Uma 
moral carunchosa, de uma moral que devia cahir, 
por nao ser mais compativel. como a evolugao da 
verdadeira sciencia, que nao desappareceu, mas 
que se levantasse outra edificagao moral que cor- 
respondesse as condiqocs da cultura mental dos 
pov-s. 

Como era natural acontecesse, a idea i>erdeu 
o aprumo de sua soberania, e uni " materialisino" 
existente.despido, de preconceitos toleraveis, alas- 
trou-se pela sociedade. E esse materialismo e->;i - 
gente domirou os espiritos sadios,e apoiou-se em 
conhecimcntos apreciaveis. ' 

E criou um interesse que se gciieralizou pelas 
camadas superiores e nao adiantadas da socieda- 

de. E esse interesse criou imi como "negocio" 
entre chatins sem escrupulo. 

E o "negocio" passou a ser a norma. A vid;i 
social c politica passou a ser feita de transaQoe.s. 
A solidariedade humana, a resigna(;ao, o espirito 
de renuncia, a solicitude desinteressada, a tole- 
rancia disciplinar, a bondade, apice da cultura sen- 
timental, a perseveranga, que foram os degraus do 
pcrteicoaniento, moral e material, tudo isto rolou 
com aquelle romantismo que era honra, que era 
brio, que era dignidade, e que engrandecia as in- 
dividualidades humanas. 

IJc-i.xararn de existir todas a(|uellas bellcza.-; 
que nos acostumaram a admirar, que eram n 
nosso apanagio, que foram e continuam a ser re- 
liquias dos nossos antepassados. 

Tudo se transmudou. A psychologia fez quo 
nos deixassemos de prosternar diante de muitos'al- 
tares. Apresentou-nos como monstros niuitas das 
virtudes que eram nossos idolos. 

A biologia veio depots e entrou em c'onflicto 
com ella quando se propoz a explicar caracteres. 

* * * 
Estainos ainda nuni periodo de transigdo. En- 

trccruzam-se a falsa sciencia e a boa sciencia, os 
philosophos e o philosophismo. As' sociedades re- 
gem-se pelas necessidades de emergencia. O "ne- 
gocio" a que me referi ha pouco, nao teni crite- 
rio algum. Um interesse maior que appareg.i uma 
hora depots do menor entao combinado entre as 
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do-se, ahi, o padre Dourado, vigario da Parochia, a prof, Delzuita R. Vianna, o collector estadual. 

ATHKXAS 

elcvado esta voltando para dentro cm breve em- 
polgar a cultura literaria. 

As variedades succcdaneas daqiielle romantismo 
empolgaram todos os centros intellectuaes. Os sran- 
des mestres que guiaram essas variedades que re- 
ceberam varios nomes, taes sejam, naturalismo, 
realismo, naturismo, etc. etc. modificaram coin as 
suas producgoes a sociedade, justamente num ino- 
niento em que ella decahia combalida por uma plii- 
losophia esteril... ou mclhor, por um philosophis- 
mo sein ideas constructoras. 

F, todos comecaram a assistir a derrocada dos 
seiitinientos... Combateram-nos os escarneos e os 
(loestos de uma sciencia petulante e indccisa e as 
viltas de uma mundanidade que surgia, reacciona- 
ria, a destruir as normas e os preconccitos de uma 
moral carunchosa, de uma moral que devia cahir, 
por nao ser mais compativel. como a evolugao da 
verdadeira sciencia, que niio desappareceu, mas 
que se levantasse outra edificagao moral que cor- 
respondesse as condigocs da cultura mental dos 
pov- s. 

Como era natural acoiitecesse, a idea i>erdcu 
p aprumo de sua soberania, e uni " materialismo" 
cxistente.despido. de preconccitos toleraveis, alas- 
trou-se pela sociedade. E esse materialismo e->;: • 
gente domirou os espiritos sadios;e apoiou-se em 
conhecimcntos apreciaveis. 

E criou um interesse que se geiieralizou pelas 
camadas superiores e nao adiantadas da socieda- 

de. E esse interesse criou um como "negocio" 
entre chatins sem escrupulo. 

E o "negocio" passou a ser a norma. A vida 
social e politica passou a ser feita de transa<;6es. 
A solidariedade bumana, a resignagao, o espirito 
de renuncia, a solicitude desinteressada, a tole- 
rancia disciplinar, a bondade, apice da cultura sen- 
timental, a perseveranga, que foram os degraus do 
pcrteigoaniento, moral e material, tudo isto rolou 
com aquelle romantismo que era honra, que era 
brio, que era dignidade, e que engrandecia as in- 
dividualidades humanas. 

])t-i.\aram de existir todas a(|ucl!as bellezas 
que nos acostumaram a admirar, que eram <- 
nosso apanagio, que foram e contiuuam a ser re- 
liquias dos nossos antepassados. 

Tudo se transmudou. A psycbologia fez que 
nos deixassemos de prosternar diante de muitos al- 
tares. Apresentou-nos como monstros inuitas das 
virtudes que eram nossos idolos. 

A biologia veio depois e entrou cm c'onflicto 
com ella quando se propoz a explicar caractere-;. 

* ♦ + 
Estamos ainda num pcriodo de transigrio. En- 

trccruzam-se a falsa sciencia e a boa sciencia, os 
philosophos e o pbilosophisino. As' sociedades re- 
geni-se pelas necessidades de eniergencia. O "ne- 
gocio" a que me referi ha pouco, nao teni crite- 
rio algum. Um interesse maior que appareg.i uma 
hora depois do menor entao combinado entre as 
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Goncita Fontoura Chaves, Hilecta filliinha do sr. 

Herotides Fontoura Chaves e da professora Fani 

Parga Fontoura, residentes em Morros 

partes, c, sem o nienor escrupulo das paries, pre- 
fcrido ! 

~ ' Assim nas sociedades como nos Kstados. 

* * * 
.Era preciso niesmo que acjuellc prinieiro ro- 

mantismo voltasse. Nao para ficar definitivamcn- 
te, mas para ajudar as collectividadcs a passar es- 
ses longos dias de transigao, que rescendem o rea- 
lismo nauseante, como se as sociedades' se traiis- 
tormassem em grandes feiras de pobres onde todas 
as coisas sao offerecidas por todos os fpreqos c a 
grandes mercados onde os preqos variam com a 
physionomia ei a necessidade do comprador. 

Esse prinieiro realismo nunca: fez mal a nin- 
guem. E' facto que nos prejudicava um. pouco a 
nogao da realidade, mas nao resta duvida que era 
uma das forcas que equiHl)ravam as nacioiialidadcs. 

.Oiiginal de FULGENCIO PINTO 

Mece ja viu ! 
Mais qui veia e nha Canuta, 
I'azidera de furdungo, 
Pirigosa pra falla ! 
Pois foi cunta para seu Camillio Purtugueis, 
O namoro de Polina, 
La no fundo do quiiita ! 

So 'mesnio taca, , 
Xessa gontc linsuaruda, 
Som vregonlia e libambera, 
Qui de tudo que sabe, 
Pois c|uem pricura se mete na vida aleia, 
Pra me.xe im certas coisa, 
Mixirico que faze. 

E o purtugueis fico fulo, invregunhado, 
Ueu no Chico, o namurado 
De sua fia, uns pescugao, 
Mais o padrinho do rapa, qui ne parade, 
Cumpanlio cum dois sordado, • 
E levo tudo pra prisao. 

Senhorita Maria de Lourdes Correa Lima, digna 
professora, residente em S. Bernardo, onde exer- 

ce o seu ministerio com muita dedicacao 
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I 
! . partes, c, seni o raenor escrupulo das paries, pre- 
I fcrido ! 

j Assim nas sociedades como nos Kstados. 

* * * 
1 
I .Era preciso niesmo que aquelle pnmeiro ro- 
I mantismo voltasse. Nlio para ficar definitivamcii- 

te, mas para ajudar as collectividadcs a passar es- 
i ses longos dias de transiQao, que rescendeni o rea- 

lismo nauseante, como se as sociedades' se traiis- 
tormassem em grandes feiras de pobres oude todaa 
as coisas sao offerecidas por todos os fpreqos e a 
Srandes mercados onde os pregos variam com a 
pliysionomia ei a necessidade do comprador. 

Esse primeiro realismo nunca." fez mal a nin- 
guem. E' facto (jue nos prejudicava um. pouco a 
noqao da realidade, mas iiao resta duvida que era 
uma das forcas que e<iuiHbravain as nacionalidadcs. 

LIBAMBO 

Original de FULGENCIO PINTO 

Mece ja viu ! 
Mais qui veia e nha Cani'ita, 
I'azidera de furdunQO, 
Pirigosa pra falla ! 
Pois foi cunta para seu Camillio Purtugueis, 
O namoro de Polina, 
l.h no fundo do quiiUa ! 

So 'me.snio t:'ica, , 
Xessa gentc lin.quaruda, 
Sent vregonlia e libambera. 
Qui de tudo que sabe, 
Pois e|uem pricura se mete na vida aleia, 
Pra mexe im certas coisa, 
Mixirico que faze. 

I", o purtugueis fico fulo, invregunhado, 
iJeu no Chico, o namurado 
De sua fia, uns pescu?ao, 
Mais o padrinho do rai)a, qui ne parade, 
Cuiupanlio cum dois sordado, • 
E levo tudo pra prisao. 

Senhorita Maria de Lourdes Correa Lima, digna 
professora, residente em S. Bernardo, onde exer- 

ce o seu ministerio com muita dedica^ao 

Goncita Fontoura Chaves, dilecta filliinha do sr. 

I Herotides Fontoura Chaves e da professora Fani ! 

I Parga Fontoura, residentes em Morros 
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FRANCISCO COELHO AGUIAR, 
  — .  ■ 

um grande amigo do Maranhdo 

A iigura brilhantc do corisnt portugiiez, cm 
\Iaranhao, impoe-se a admiragao de todas as clas- 
ses sociaes de nossa terra, pelas suas superiores 
qualidades de representante de Portugal, de ho- 
mem de sociedade e de verdadeiro busness-man. 

E' que o sr. Francisco Coelho Aguiar ja esta 
radicado no Maranhao. A sua vida de trabalho 
tem sido util ao nosso Estado, aqui vive e aqui 
produz, — e uma energia criadora c renovadora. 

O regresso do iilustre amigo, da Capital da 
Republica.foi motivo de justo contentamento i^ara 
OS seus amigos e admiradorcs. 

Para recebel-o, a rampa, coinpareceu o quc 
S. Luiz tcm de mais representative. 

O nosso ■' cliche" revela uin aspecto dcisc 
desembarque vendo-se alem do honienageado e 
sua digna familia, o representante do Interventor 
Federal, grande numero de amigos e admirado- 

IBFIBIL 
Biblioteca Publics Benedito Leite 



ATHEXAS I'ag. G I. dc Xovcinbru — 19i(i 

FRANCISCO COELHO AGUIAR, 

um grande amigo do Maranhdo 

A figura brilhantc do consul portuguez, cm 
Maranhao, impoe-se a admiragao de todas as clas- 
ses sociaes de nossa terra, pelas suas superiores 
qualidades de representante de Portugal, de ho- 
mem de sociedade e de verdadeiro busness-man. 

E' que o sr. Francisco Coelho Aguiar ja esta 
radicado no Maranhao. A sua vida de trabalho 
tem sido util ao nosso Estado, aqui vivo e aqui 
produz, — e unia energia criadora e renovadora. 

O regrcsso do illustre amigo, da Capital da 
Republica.foi motivo de justo contentamento para 
OS seus aniigos e admiradorcs. 

Para recebel-o, a rampa, coinpareceu o que 
S. Luiz tcm de mais representative. 

O nosso ■' cliche" revela uni aspecto dcsst 
desembarque vendo-se alem do liomenageado e 
sua digna familia, o representante do Interventor 
Federal, grande numcro dc amigos c admirado- 
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*"IPACCirillLIHA"" 

L U S O 

Guardo algiimas notas que escrevi accrca <ia 
Pacotilha, o velho jornal raaranhense em que tra- 
balhei ao lado de Jose Barreto. Agostinho Reis e 
Fran Paxeco. 

Pelo amparo que sempre Ihe deu o publico 
maranhense durante os longos annos de sua circu- 
lagao, pelas luctas em que re empenhou renhida- 
mente, a Pacotilha assignalou uma epoca de gran- 
de actividade na vida do jornalismo maranhense. 
Para este resultado, em grande parte concorreu 
a vocagao jornalistica de Agostinho Reis, de cujo 
fallecimento vao completar-se 16 annos no pro- 
ximo dia 3 de novembro . 

Algumas vezes ouvi commentaries e indaga- 
Qoes relatives a escolha deste nome Pacotilha — 
com que Victor Lobato baptizou o seu jornal. 
Pacotilha, diz o dicionario, "e a porgao de.gene- 
ros que um passageiro de navio pode levar comsi- 
go, isem pagar o transporte deiles. Pacote peque- 
iio. Merc^dorias varias c" de pouca importancia. 
Mercancia ordinaria. ^ 

Nao e, porem, acreditavel que esta simples de- 
fini^ao induzisse na escolha do titulo do velho 
orgao maranhense, numa terra e num tempo em 
que o vocabulo ja nao era correntio. 

Quer-me parecer que houve aqui a influencia 
do '■ Correio Mercantil", do Rio de Janeiro. 

Este jornal, que foi um I'os mais importantes 
da imprensa brasileira, e em que collaboraram emi- 
nentes personalidades do segundo imperio. exer- 
ceu grande ascendencia sobre o espirito publico 
cm todo o nosso paiz. 

Havia no " Correio Mercantil" uma secgao in- 
titulada "Pacotilha", na qual de tudo sc tratava 
e era muito procurada por ser fonte abundante de 
remoques, satiras c provoca^oes. 

Nunca li o "Correio Mercantil". Deparou-sc- 
me, porem, a referencia aquclla secgao .num arti- 
go de Alberto Faria, publicado na "Revista de 
Philologia Portuguesa", dirigida pelo inolvidavel 
Mario Barreto, em seu n. 12 de 1924. 

No seu precioso livro " Galicismos e nao gali- 
cismos", o erudito sr. Affon.so Costa opina qvic 
o galicismo pacotilha e acceit'avel e lembra o nome 
adoptado pelo fundador do vellio orgao maranhen- 
se, tanto mais quanto muito influe na acceitaqao a 
circumstancia do ser o M.Tranliao "terra dc grani- 

TORRES 

maticos' , com licen<;a do dictado ~ cria fama c 
deita-te a dormir. 

Penso que Victor Lobato se inspirou na ga- 
zeta carioca e de la tirou o nome da Pacotilha, 
que no seu inicio tinha aicentuada feiQao humo- 
ristica. 

A Pacotilha comegou a publicar-se como dia- 
rio aos 9 de abril de 1881. 

Antes desta data, Victor Lobato, alma de lu- 
ctador, fundara, com o mesmo nome, um semana- 
rio humoristico, em cujo cabegalho, enroscando-sc 
nas letras de phantasia, dan^avam grotescimente 
figurinhas desenhadas pelo iiotavel artista portu- 
guez Raphael Bordalo Pinheiro. 

Deve isto datar do tempo cm que Bordalo Pi- 
nheiro esteve no Rio de Janeiro, onde collaborou 
no "Mosquito", ao lado de Arthur Azevedo, ou 
quando publicou o "Besouro" ou o " Psit !". 

Fervoroso abolicionista, visando ao engrande- 
cimento de sua terra, Victor Lobato comprclien- 
deu a necessidade da gazeta diaria, em que scn- 
tisse o contacto da alma popular e pudesse pregar 
a boa causa. 

Fez, cntao, a Pacotilha diaria, "jornal para 
todos", que um punhado de triangas, "enjaqueta- 
das de zuarte americano, trazcndo na'cabega bar- 
retes vermelhos", apregoava pelo centro da velha 
cidsde e pelos suburbios. Pacotilha ! 40 reis!". 

fnforma-nos Raul Astolpho Marques; "A mas- 

Um trecho da estrada de rodagcm Passagem-Fran- 
ca — Burity-Bravo 

Biblioteca Publics Benedito LeHe 



de Kuvemb-O — lO'tO ATHEXAS Pag. 7 

**PACCirilLltiA"" 

LUSO TORRES 

Guarclo alguinas notas que escrevi acerca da 
Pacotiiha, o velho jornal maranhense em que tra- 
balhei ao lado de Jose Barreto. Agostinho Reis e 
Fran Paxeco. 

Pelo amparo que sempre Ihe deu o publico 
maranhense durante os longos annos de sua circu- 
lagao, pelas luctas em que ^e empenhou renhida- 
mente, a Pacotiiha assignalou uma epoca de gran- 
de actividade na vida do jornalisrao maranhense. 
Para este resultado, em grande parte concorreu 
a vocagao jornalistica de Agostinho Reis, de cujo 
fallecimento vao completar-se 16 annos no pro- 
ximo dia 3 de novembro . 

Algumas vezes ouvi commentaries e indaga- 
<;oes relatives a escolha deste nome Pacotiiha — 
com que Victor Lobato baptizou o seu jornal. 
Pacotiiha, diz o dicionario, "e a porgao de.gene- 
ros que um passageiro de iiavio pode levar comsi- 
go, isem pagar o transporte delles. Pacote peque- 
no. Mer(;^dorias varias e de pouca importancia. 
Mercancia ordinaria.'' 

Nao e, porem, acreditavel que esta simples de- 
finigao induzisse na escolha do titulo do velho 
orgao maranhense, numa terra e num tempo em 
que o vocabulo ja nao era correntio. 

Quer-me parecer que houve aqui a influencia 
do '■ Correio Mercantil", do Rio de Janeiro. 

Este jornal, que foi um I'os mais importantes 
da imprensa brasileira, e em que collaboraram emi- 
nentes personalidades do segundo imperio, exer- 
ceu grande ascendencia sobre o espirito publico 
em todo o nosso paiz. 

Havia no "Correio Mercantil" uma secgao in- 
titulada "Pacotiiha", na qual de tudo sc tratava 
e era muito procurada por set fonte abundante de 
remoques, satiras c provoca^oes. 

Nunca 11 o "Correio Mercantil". Deparou-se- 
me, porem, a referenda aquclla secgao num arti- 
go de Alberto Faria, publicado na " Revista de 
Philologia Portuguesa", dirigida pelo inolvidavel 
Mario Barreto, em seu n. 12 de 1924. 

No seu precioso livro " Galicismos e nao gali- 
cismos", o erudito sr. Affon.so Costa opina qvio 
o galicismo pacotiiha e acceit'avel e lembra o nome 
adoptado pelo fundador do vellio orgab maranhen- 
se, tanto mais quanto muito influe na acceitagao a 
circumstancia de scr o Mnranliao "terra do grnm- 

inaticos'", com licenqa do dictado — cria fama e 
deita-te a dormir. 

Penso que Victor Lobato se inspirou na ga- 
zeta carioca e de la tirou o nome da Pacotiiha, 
que no seu inicio tinha a;centuada feicao humo- 
ristica. 

A Pacotiiha comegou a publicar-se como dia- 
rio aos 9 de abril de 1881. 

Antes desta data, Victor Lobato, alma de lu- 
ctador, fundara, com o mesmo nome, um semana- 
rio humoristico, em cujo cabegalho, enroscando-se 
nas letras de phantasia, danvavam grotescimente 
figurinhas desenhadas pelo notavel artista portu- 
guez Raphael Bordalo Pinheiro. 

Deve isto datar do tempo cm que Bordalo Pi- 
nheiro esteve no Rio de Janeiro, oiide collaborou 
no "Mosquito", ao lado de Arthur Azevedo, ou 
quando publicou o "Besouro" ou o " Psit !". 

Fervoroso abolicionista, visando ao engrande- 
cimento de sua terra, Victor Lobato comprehen- 
deu a necessidade da gazeta diaria, em que sen- 
tisse o contacto da alma popular e pudesse pregar 
a boa causa. 

Fez, entao, a Pacotiiha diaria, "jornal para 
todos ", que um punhado de c riangas, " enjaqueta- 
das de zuarte americano, trazcndo na cabega bar- 
retes vermelhos", apregoava pelo centre da velha 
cid?de e pelos suburbios. "Pacotiiha! 40 reis!". 

fnforma-nos Raul Astolpho Marques: "A mas- 

Um frecho da estrada de rodagetn Passagem-Fran- 
ca — Burity-Bravo 
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sa i)opular rccchia mini amp!o-xo, toda ternura e 
caricias, o jonial concebiclo e feito para ella. 

" Victor I.obato foi o arrojaclo, o inovador, o 
introductor do jornalismo gcnuinainente popular 
no Maranhao". 

Aluizio Azevedo, Joao Affonso do Nascimen- 
lo, Agripino Azevedo, Barbosa de Godois, Joao 
F. Groinwell, Manuel de Bettencourt, Pedro Frei- 
re, Francisco da Cunha Mai.hado, Antonio Rodri- 
gues Bayma de Souza^ Antonio de Souza Rubim e 
outros deram a Victor Lobato desinteressado au- 
xilio. 

O apparecimento da Facutiiha foi, de facto, 
um grande golpe vibrado na proverbial sizudez 
provinciana. 

O maximo desenvolvimenlo da Pacotilha reali- 
zou-se quando foi seu redactor-gerente Agostinbo 
Fercira Reis. 

Sempre que, na historia do jornalismo inara- 
nhense vier a balha a Pacotilha, os nomes de Victor 
Lobato e Agostinbo Reis bao de apparecer como 
pontos determinantes do desenvolvimento da po- 
pular gazeta, a que, em sua pastoral de despedida, 
se referiu o uotavel prelado Ij. Helvecio Gomes 
de Oliveira, quando daqui seguiu para o arcebis- 
pado de Mariana, nestes tevmos: "...a veterana 
Pacotilha, a quem 41 annos de existencia traba- 
Ibosa, altiva, conquistaram a primazia de que por 
ella justamente se ufana a" intellectualidade mara - 
nbense". 

Nas boras de calma nos arraiaes partidarios, 
quasi todos os intellectuaes maranhenses daquelle 
tempo, sem distincqao de seita politica, collabora- 
ram ria Pacotilha, e isto se deve' a influencia pes- 

soal de Agostinbo Reis, director de jornal em cuja 
alma acertaram de encontrar-se qualidades magni- 
ficas, de que algumas raiavam pela virtude. 

Quando elle morreu, no editorial que escrevi 
para o jornal, accentuei o desprendimento com 
que acolbia os mogos, escriptores incipientes, que 
tentavam abrlr caminbo no cnltivo das letras, acon- 
selbando-os muitas vezes, sem ferir susceptibili- 
dades, a que evitassem a matulagem das rodinbas 
literarias. Era tolerante e bondoso para com as 
pequeninas vaidades dos neofitos e fazia-so assini 
estirnar. 

F2 como elle se multiplicava em esforgos na ge- 
rencia, na redac(;ao e na typograpbia da Pacotilha, 
depauperando o seu organismo e encurtando a pro- 
pria vida ! 

Que o digam os typograpbos daquelle temi)0, 
em que elle, as vezes, ia jantar as 9 ou 10 boras 
da noite, porque um desarranjo no prelo o inquie- 
tava c Ibe tirava o apetite. 

Agostinbo Reis possuia grande forqa dc voii- 
tadc, e assim se explica a marcha ascensional do 
spu e-;pirito, desde a simples condiqao d° 15 po- 
grapbo .-i gerencia e redacgao' da Pacotilha. . 

Certo e o jornalismo uma carreira ingrata, em 
que surgem boras de ansieclade, de maguas, de 
desalentos, boras amargas, que-ncnbum beiTi com- 
peiisa de.sde que o jornalista seja da envergadura 
de Agostinbo Reis, scmpre fiel a purifigadora pa:- 
xao do seu officio, em que a fidalguia dos senti- 
mentos e o trago mais relevante, nao o apagand" 
nem o cansaqo das pelejas, nem o cummercio dos 
bomeiis, tao cbeio de desilhisoes. 

Pedreiras Tfabalhadores orientados pelo ■ agronomo Ariston Ribeiro, nutn campo de semsuies 
da Secgao de Fomento Agricola deste Estado 
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Pedreiras Trabalhadores orientados pelo ■ agronomo Ariston Ribeiro, nutn campo de semeutes 
da Sec^ao de Fomento Agricola deste Estado 

sa popular reccl)ia mini aniplcxo, toda ternura c 
caricias, o jonial concebiclo e feito para eila. 

'■ X'ictor I.obato foi o arrojatlo, o inovador, o 
introductor do jornalismo sciiuinaincnte popular 
no Maranhao". 

Aluizio Azevedo, Joao Aftonso do \aacimen- 
to, Agripino Azevedo, Barbosa de Godois, Joao 
F. Groin,well, Manuel de Bettencourt, Pedro Frei- 
re, Francisco da Cunha Mai.hado, Antonio Rodri- 
gues Bayma de Souza^ Antonio de Souza Rubini e 
oiitros deram a Victor Lobato desinteressado aii- 
xilio. 

O apparecimento da Faculiiha foi, de facto, 
uin grandc golpe vibrado na proverbial sizudez 
provinciana. 

O maxinio descnvolviniento da Pacotilha reali- 
zou-se quando foi sou redactor-gerente Agostinlio 
I'ereira Reis. 

Sempre que, na historia do jornalisino mara- 
nhense vier a balha a Pacotilha, os nomes de Victor 
Lobato e Agostinbo Reis baa de apparecer como 
pontos determinantes do de-icnvolvimento da po- 
pular g'azeta, a que, em sua pastoral de despedida, 
so referiu o uotavel prelado 1j. Helvecio Gomefe 
de Oliveira, quando daqui seguiu para o arcebis- 
pado de Mariana, nestes tevmos: "...a veterana 
Pacotilha, a <iuem 41 annos de existencia traba- 
Ibosa, altiva, conquistaram a primazia de que per 
ella justamente se ufana a intellectualidade inara- 
nhense". 

Nas boras de calma nos arraiaes partidarios, 
quasi todos os intellectuaes maranhenses daquelle 
tempo, sem distincqao de seita politica, collabora- 
ram na Pacotilha, e isto se deve a influencia pes- 

soal de Agostinbo Reis, director de jonial em cuja 
alma acertaram de encontrar-se qualidades magni- 
ficas, de que algumas raiavam pela virtude. 

Quando elle morreu, no editorial que escrevi 
para o jornal, accentuei o desprendimento com 
que acolbia os mogos, escriptores incipientes, que 
tentavani abrir caminbo no cultivo das letras, acon- 
selbando-os muitas vezes, sem ferir susceptibili- 
dades, a que evitassem a matulagem das rodinbas 
literarias. Era tolerante e bondoso para com as 
pequeninas vaidades dos neofitos e fazui-sc asfini 
estimar. 

E como elle se multiplicava em esforgos na ge- 
rencia, na redacgao e ria typograpbia da Pacotilha, 
depaiiperando o seu organismo e encurtando a jiro- 
pria vida ! 

Que o digani os typograpbos datiuelle tempo, 
em (jue elle, as vezes, ia jantar as 9 ou 10 boras 
da noile, porque um desarranjo no prelo o iiujuie- 
tava e Ibe tirava o apetite. 

Agostinbo Reis possuia grande forga de von- 
tade, e assim se explica a marcha ascensional do 
sou espirito, desde a simples (.ondii;aii d? tvp<-)- 
graplio a gerencia e rcdacQao da Pacotilha. . 

Certo e o jornalismo uma carreira ingrata, cm 
que surgem boras de ansiedade, de maguas, de 
desalentos, boras amargas, (|ue- ncnhum bcm com- 
pensa dcsde que o jornalista seja da envergadura 
de Agostinbo Reis, sempre fiel a iiurifigadora pa:- 
xao do seu officio, em que-a fidalguia dos senti- 
mentos e o trago mais relevante, nao o apagaiul - 
nem o cansac^o das pelejas, ncm o cummercio d^i.; 
bomciis, tao cbeio de desilliisoes. 
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G ODOFREDO VIANNA 

FUGI E mm BO P Mi Gftliias TOLEOO 

Passava de mcia noitc, ([uaiido o padre io- 
ledo, congratulaiido-se com os companlieiros pela 
txcellcnte actjuisigao que para a causa acabavam 
dc obtcr com a adhesao do negociantc Jose Paes, 
all preseiite, declarou encerrados os trabalhos des- 
sa iioite c mandou fosse lavrada a acta rcspecti- 
va. A casa estava mergulhada na mais piofunda 
cscuridao, menos no quarto " dos ciiico sentidos , 
onde .se achavam reunidos, a portas fechadas. O 
"^ecretario, antes de registrar o occorrido na ses- 
sao, apagou as luzcs do altar collocaoo a um dos 
cantos do ayiosento e defronte do qua.1 havia pou- 
co o novo inconfidente prestara, ajoelhado e bei- 
jando o livro dos Santos Evangelhos, que Ihe 
apresentara o vigario, o seu juramento de filc- 
lidade e sigilo. 

Estavam presentes, entre outros, Jose da Re- 
sende Costa. Capitao de Auxiliares e lavrador, o 
qua) viera secretamente de sua fazenda dos Cam- 
pos Geraes, seu fiUio Jose, mancebo de desoito 
annos, o padre Manoel Rodrigues da Costa, o 
Coronel Francisco Antonio .de Ohveira Lopes, 
fazendeiro importante na Ponta do Morro, Jose 
Ayres Gomes e Victoriano Gonqalves Vellozo. 

Subitainente, ficaram immoveis, as maos col- 
locadas nas orelhas, em concha. Tinham ouvido 
o signal, batido discretamcnte a uma das janel- 
las lateraes' da casa. Novo batido, evidentcmente 
■sem a pausa combinada. E logo outro. E outio 
mais. Sem perder a calma, o padre, ajudado pelo 
grupo, afastou o altar de madeira e levantou o 
algapao sob elle dissimulado. Era uma passagem 
subterranea e secreta da casa para a igreja ])io- 
xima de S. Joao Evangelista dos Homens Par- 
dos. Pediu que o aguardassem todos no consis- 
torio. Iria ver quern era. Cautelosamente abriu 
a janella, sem rumor. 

—Padre, venho de \'illa Rica. Nao encontrci 
o Capitao' na fazenda. Soube que estava aqui. 
Diga-lhe que o Alferes foi preso no Rio de Ja- 
neiro. A conjura esta descoberta. 

O padre perguntou quem falava e pediu mais 
poimenores. O vulto, porem, sem Ihe responder, 
•esgueirou-se como um phantasma. 

Padre Toledo fechou serenamente a janella, 
entrou de novo no quarto, levantou o algapao e 
ganhou a igreja. O panico foi enorme entre os 
seus compardieiros. Abra(;avani-sc, tiritando dc pa- 

vor. Um a imi forani sahindo pela porta do fun- 
do, que o padre abriu devagarinho, e dava para 
o terrcno baldio, coberto de matapasto. 

Padre Toledo ficou so, a cabega pendida. Ion- 
go tempo. Depois, recobrando-se, voltou ao quar- 
to, onde as velas de cera cepitavam. Aos pc'la- 
cinhos, para nao fazer muito funio, nueimou os 
papeis da conspiraqao. O dia ja ia clareando, 
quando elle terminou a fatigante tarefa. Entr.o, 
recolheu-se ao leito e dormiu ate tarde. 

A noticia nao transpirara ainda na villa. Tudo 
como nos dias anteriores. Cada qual no seu tra- 
ballio, e, esvoa<;ando aqui e acola, sussurrantos 
como vespas, os mexericos da terra. Padre To- 
ledo sahiu, como dc costume, e andou dc loja em 
loja, cavaqueando jovial e palrador como sempre. 
Geitosamente, insinuava a todos que tinlia de ir 
mais tarde ao arraial dc Campo Lide visitar um 

Tres amigos da ATHENAS: Jose Ribamar, Jose 
Murillo, Jose Dcjard posando par.i nossa objectiva 
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; E peisifl oo ? mi cuius TOLEOii 

I Passava de nicia noitc, ([uaiido o paclrc lo- 
iledo, congratulando-se com os companbeiros pela 
txcellente accjuisigao que para a causa acabavam 
de obtcr com a adhesao do iiegociante Jose Paes, 
all preseiite, declarou encerrados os trabalhos des- 
sa noite e mandou fosse lavrada a acta rcspecti- 
va. A casa estava mergulhada na mais piofuiida 
cscuridao, menos no quarto " dos ciiico sentido.5 , 
onde.se acliavam reunidos, a portas fechadas. O 
secretario, antes de registrar o occorrido na ses- 
sao, apagou as luzes do altar coUocaco a um dos 
cantos do av">osento e defronte do qual havia pou- 
co o novo inconfidente prestara, ajoelhado e bei- 
jando o Hvro dos Santos Evangelhos. que llie 
apresentara o vigario, o seu juramento de fi!c- 
lidade e sigilo. 

Estavam presentes. entre outros, Jose da Re- 
sende Costa. Capitao de Auxiliares e lavrador, o 
qual viera secretamente de sua fazenda dos Cam- 
pos Geraes, seu fiUio Jose, mancebo de desoito 
annos, o padre Manoel Rodrigues da Costa, o 
Coronel Francisco Antonio .de Oliveira Lopes^ 
fazendeiro importante na Ponta do Morro, Jose 
Ayres Gomes e Victoriano Gonqalves Vellozo. 

Subitainente, ficaram immoveis, as maos col- 
locadas nas orelbas, em concl'.a. Tinham ouvido 
o signal, batido discretamcnte a uma das janel- 
las lateraes' da casa. Novo batido, evidentemente 
■sem a pausa combinada. E logo outro. E outio 
niais. Sem perder a calma, o padre, ajudado pelo 
RTupo, afastou o altar de madeira e levantou o 
algapao sob elle dissimulado. Era uma passagem 
subterranea e secreta da casa para a igreja pro- 
xima de S. Joao Evangelista dos Homens Par- 

j dos. Pediu que o aguardassem todos no consis- 
torio. Iria ver quern era. Cautelosamente abriu 
a janella, sem rumor. 

—Padre, venho de \'illa Rica. Nao encontrci 
o Capitao' na fazenda. Soube que esta\a a<iui. 
Diga-lhe que o Alferes foi preso no Rio de Ja- 
neiro. A conjura esta descoberta. 

O padre perguntou quem falava e pediu mais 
poimenores. O vulto, porem, sem Ihe resjjondei, 

■esgueirou-se como um phantasma. 
Padre Toledo fechou serenamente a janella, 

entrou de novo no quarto, levantou o algapao e 
ganhou a igreja. O panico foi enorme entre os 
seu.s comparJieiros. Abra(;av:ini-se, tiritando dc pa- 

ver. Um a mil forain sahindo pela porta do fun- 
do, que o padre abriu devag'arinho, e dava para 
o terreno baldio, coberto de matapasto. 

Padre Toledo ficou so, a cabega pendida. Ion- 
go tempo. IJepois, rccobrando-se, voltou ao quar- 
to. onde as velas de cera crepitavam. .-\os pcda- 
cinbos, para iiao fazer muito funic, 'lueimou os 
papeis da conspiragao. O dia ja ia clareando, 
quando elle terminou a fatigante tarefa. Entr.o, 
recolheu-se ao leito e dormiu ate tarde. 

A noticia nao transpirara ainda na villa. Tudo 
c.onio nos dias anteriores. Cada qual no seu tm- 
ballio, e, esvoaQando aqui e acola, sussurrantes 
como vespas. os mexericos da terra. Padre To- 
ledo sahiu, como de costume, e andou dc loja em 
loja, cavaqueando jovial e palrador como sempre. 
Geitosamente, insinuava a todos que tin'ia de ir 
mais tarde ao arraial dc Canipo Lide visitar imi 

Ties amigos ds ATHENAS: Jos£ Ribamar, Jos^ 
Murillo, Jose Dcjard posando par.i nossa objectiva 
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MAE D'AGUA 

Newton Sa, o jovem esculptor maranhense, este anno, apresentou ao Salao, no Rio, um magnifico 
trabalho, que mereceu, por vota;ao unanirae do Jury, raedalha de prata. O trabalho offcrece um 
thema grenuinamente brasileiro. O esculptor foi inspirar-se na lenda da Mae-dagua, um dos mais 
bellos Imithos da Amazonia. Newton Sa buscou, afinal, um Tnotivo nosso. O seu trabalho e magnifi- 

co e reaffirma os meritos desse mo;o, que tem deante de si um futuro brilhante 

comijaclrc, que se scntiudo docnte e seiii poder 
viajar, Ihe pedia a presenga, com urgencia. 

Ao cahir da tarde, viram-uo sahir da villa a 
cavallo, mansamente: mas, apeiias desappareciam 
as ultimas casas, o padre abaiidonou a estrada que 
rumava para X. S. da Igreja Nova de Campo 
Lide e tomou per um atalho que o devia levar para 
detraz da Serra de S, Jose. Era alii, na casa de 
uma sua afilhada, cujo I'ae Ihe era de uma fide- 
lidade canina, que pretendia homisiar-se. 

Quando bateu discretamente a porta da cas'- 
nha perdida no valle quieto, era ja noite. Os caes 
accorrcram, ladrando furiosamente. Mas, logo fa- 
rejando a sotaina negra do padre, comecaram a 
glaiiir baixinho, festejando-o. 

O roceiro ficou, num relancc, sabedor de tudo. 
Era prtciso que ningucm desconfiasse de sua' pre- 
senga ali, explicou o- padre. Seiiao, era um ho- 
uicm iiiorto. O compadre benzeu-se.. arrepiado, 

teineiulo pola vida de seu amiso. Pois seria !;i 
possivel matar-se um padre, um vigario de Deus r 
— Nao tivesse. elle duvidas. Se o prendcsseiu, po- 
dia contar com a corda ao pe.scogo. 

Os dias corriam moiiotonos, e o vigario de S. 
Jose, atorraentado de sobresaltos, dcfinhava a 
olhos vistos. Curvado, a barba grisalha sujando- 
Ihe o rosto passava as longas horas do seu h(>- 
misio_a ler o Breviario. 0 compadre de quando 
em quando ia a villa e trazia, aterrado, noticias 
tremendas. Muita gente presa. Os esbirros anda- 
vam a cata do vigario por toda a parte. O pa- 
dre Costa ja estava na cadeia de Villa Rica. O 
desembargador Gonzaga seguira para o Rio, al- 
gemado, no dorso de uma nmla e cercado de sol- 
dados. Patrulhas de cavallaria percorriam as es- 
tradas. Falava-se que todos seriam coiidemna- 
dos a mortc e enforcados. 
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thema genuinamente brasileiro. O esculptor foi mspirar-se na lenda da Mae-dagua, um do» mais 
bellos mithos da Amazonia. Newton Sa buscou, afinal, um motive nosso. O seu trabalho e magnifi- 

co e reaffirma os meritos desse mo;o, que tem deante de si um futuro brilhante 
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compadrc, giie se scntindo clocnte e seiii poder 
viajar, Ihe pedia a presenga, com urgencia. 

Ao cahir da tardc, viram-iio sahir da villa, a 
cavallo, mansameiite: mas, apeiias desapiiareciam 
as ultimas casas, o padre abandonou a estrada que 
niinava para X. S. da Igreja' Nova de Campo 
Lidc e tomou por um atallio que o devia levar para 
detraz da Serra de S. Jose. Era alii, na casa de 
uma sua afilhada, cujo pae Ihe era de uma fide- 
lidade canina, que pretendia homisiar-se. 

Quando bateu discretameiites a porta da cas'- 
nha perdida no valle quieto, era ja iioite. Os caes 
accorreram, ladrando furiosamente. Mas, logo la- 
rejando a sotaina negra do padre, comecaram a 
granir baixinho, festejando-o. 

O roceiro ficou, num relance, sabedor de tudo. 
Era prtciso que uingueni descoufiasse de sua pre- 
seiiga ali, explicou o- padre. Seiiao, era um ho- 
UK-m morto. f) compadro benzeu-sc-.. arrepiado, 

terieiulo pcla vida de seu ami.yo. I'oi.s seria la 
possivel matar-se um padre, um vigario de Deus 
— Nao tivesse. elle duvidas. Se « prendesseiu, po- 
dia contar com a corda ao pesco(;o. 

Os dias corriam moiiotoiios, e o vigario de S. 
Jose, atorraentado de sobresaltos, definhava a 
olhos vistos. Curvado. a barba grisaliia sujando- 
Ihe o rosto passava as longas horas do seu hi>- 
misio a ler o Breviario. O compadre de quando 
em quando ia a villa e trazia, aterrado, noticias 
tremendas. Muita gente presa. Os esbirros anda- 
vam a cata do vigario por toda a parte. O pa- 
dre Costa ja estava na cadeia de Villa Rica. O 
desembargador Gonzaga seguira para o Rio, al- 
gemado, no dorso de uma nulla e cercado de sol- 
dados. Patrulhas de cavallaria percorriam as es- 
tradas. Falava-se que todos seriam condemna- 
(los a morte e enforcados. 
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Um dia, padrt Toledo chanioii o compadre r 
disse com voz sumida; 

—Compadre, voce e mesino men amigo ? 
—Assim corao existe Deus, so Vigaro. 
—Obrigado. Diga-me: — conhece a fazeiula 

do Capitao Resende Costa ? 
Se conhecia os Campos Geraes ! Pois se era 

nato e creado na casa dessa gente... La se, c:;- 
sara e la Ihe morreu a mullier (que Deus haja 
em sua santa guarda), deixando-lhe a menina, que 
era a afilhada de so Vigaro. Nesse tempo ella 
era assimsinha. Mud4ra-se com a filha para aquel- 
le ermo por causa de: uma reixa que tivera com 
so Totoiiho, o feitor da fazenda, home mau c 
vingativo, que era a menina dos oio do Capitao. 
De vez cm condo ia la e -odes' llie fazio iiiuita 
fcsta. Menos o feitor. Tanibem elle'nem siquer 
o sarvava. 

—Pois voce vai aos Campos Geraes. Pro- 
cure commuiiicar-se em segredo com o velho. Eile 
deve estar escondido nos niattos. Mas. se a la- 
milia souber que voce vai a meu mando, uao Ihe 
pora difficuldades. Pergunte o que. ha e o que 
pretendem fazer os amigos. Comprehendeu ? Pres- 
tebem atteiigao a tudo, mas nao traga nada es- 
cripto. 

O roceiro partiu: pelo compadre deixava->e 
matar, contente. 

Com' a sua ausencia, augmentou o pavor do 
padre. Nao dormiu mais. .'\limentava-se come 
um passariuho. Seccava. Dois dias e duas iioites 
passaram. Teria ^ido preso o compadre Joao f A 
demora ja era grande... Campos Geraes ficavara 
apenas a quatro leguas de S. Jose. K' verdade 
que OS caminhos estavam ruins e o homem via- 
java a pe para nao ser notado. Ainda assim, e;a 
muito. O menor rumor no pateo alarmava-o, eir. 
'^stremegoes violentos. Seria o compadre ? Seriain 
soklados ? Tudo, porem, aquietava-se e somente 
o canto dos galos enchia sonoramente o silencio 
daquella solidac. 

Dessa vez era mesmo o roceiro. .Abriu :■> 

O cdificio municipal de Axixa, nestc Estado 

Igreja de Sto. Antonio, em S. Luiz, 'uma das mais 
tradicionaes de iiossa terra, tendo, ahi, o Padre 
Vieira feito o celebre sermao aos peixes. Func- 
ciona ao lado oSeminario de Sto. Antonio em cujo 
terrene existe a mais antiga das fontes mara- 
nhenscs, que vem desde a funda;ao dos francezes 

manando nas suas aguas -puras e frescas 

porta de mansinho. Trazia muitas novidades, "c 
hem tiistes. A fazenda estava cercada. O velho 
Resende Costa tinha gido preso e remettido para 
Villa Rica. Teimara em nao se occultar. Leva- 
ram-no, os bragos amarrados, tangido com insul- 
tos crueis. O filho Jose esteve foragiuo nos mar- 
tos, mas acabaram por prendel-o tambem. Fazia 
tres dias que fora mandado, com algernas, para a 
Villa. O cunhado do moco Jose, ao ser elle preso, 
pediu que Ihe deixas.sem dar outras roupas, vi'^to 
que a luellas que trazia estavam rasgadas e sujas 
de tantos dias de matto e lama. Custaram muito, 
afinal attenderani. Sa Dulinda, sua velha aia, con- 
tou-lhe (depois que elle jurou ^ogredo pe!as Sa- 
gradas Escripturas, p>:io Sangue de N. S. Jefus 
Christo), que a irma su'istituiu os botoes do ca- 
saco por moedas de ouro. cobrindo-os com a mes- 
ma fazenda da roupa, e que ao abraqal-o na di-s- 
pedida, entre lagrimas e gritos de desespero, cmii- 
seguiu tlizer-lhc em voz baixa: — " Quando p e- 
cisar de dinheiro, arranque os botoes". An:.'io, 
elle Ihe coiitoii, tambem debaixo de juraire'ito, 
que so Vigaro estava em sua casa. Anta->, a vcsa 
manda dizer a sO Vigario que tenha muito covdado, 
porque ja tinha ouvido dizer que estavam offere- 
cendo muitas oitavas de ouro para qucm o prm- 
desse, 

O padre, que o escutava calado, a ca'>t:i;ri ijr'.i- 
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Uiii dia, padrt Toledo chanioii o coniiiadn- r 
fiisse com voz sumida; 

—Compadre, voce e mesmo meu amigo ? 
—Assim como existe Deus, so Vigaro. 
—Obrigado. Diga-me: — conhece a fazenda 

do Capitao Resende Costa ? 
Sc conhecia os Campos Geraes ! Pois se era 

nato e creado na casa dessa gente... La se c;l- 
sara e la Ihe morreu a mulher (que Deus haja 
em sua santa guarda), deixando-lhe a menina, que 
era a afilhada de so Vigaro. Nesse tempo ella 
era assimsinha. MudAra-se com a filha para aquel- 
le ermo por causa de uma reixa que tivera com 
so Totoiiho, o feitor da fazenda, home mau c 
vingativo, que era a mepina dos oio do Capitao. 
De vez cm condo ia la e •odos llie fazio iiiuita 
icsta. Menos o feitor. Tambem elle "nem siquer 
o sarvava. 

—Pois voce vai ao4 Campos Geraes. Pro- 
cure commuiiicar-se em segredo com o velho. Kile 
deve estar e.scondido nos niattos. Mas, se a la- 
milia souber que voce vai a meu mando, nao Ihe 
pora difficuldades. Pergunte o que- ha e o que 
prctendem fazer os amigos. Comprehendeu ? Pres- 
tebem attengao a tudo, mas nao traga nada e.s- 
cripto. 

O roceiro partiu: pelo compadre deixava->e 
malar, contente. 

Com a sua ausencia, augmeritou o pavor do 
padre. Nao dormiu mais. .'\Iimentava-se come 
um passarinho. Seccava. Dois dias e duas noites 
passaram. Teria sido preso o compadre Joao A 
<lemora ja era grande... Campos Geraes ficavam 
apenas a quatro leguas de S. Jose. E' verdade 
que OS caminhos estavam ruins e o homem via- 
java a pe para nao ser notado. Ainda assini, e;a 
nuiito. O menor rumor no pateo alarmava-o, eir, 
'^stremegoes violentos. Seria o compadre ? Seriain 
wklados ? Tudo, porem, aquietava-se e somento 
o canto dos galos enchia sonoramente o silencvT 
daquella solidac. 

Dessa ve:? era mesmo o roceiro. Abriu ?■ 

O cdificio municipal de Axixa, neste Estado 

Igreja de Sto. Antonio, em S. Luiz, uma das mais 
tradicionaes de nossa terra, tendo, ahi, o Padre 
Vieira feito o celebre sermao aos peixes. Func- 
ciona ao lado oSeminario de Sto. Antonio em cujo 
terreno existe a mais antiga das fontes mara- 
nhenses, que vem desde a funda;ao dos francezes 

manando nas suas aguas puras e frescas 

porta de mansinho. Trazia muitas novidadcs, "e 
hem tiistes. .\ fazenda estava cercada. O velbo 
Resende Costa tiiiha gido preso e remettido para 
Villa Rica. Teimara em nao se occultar. Leva- 
ram-no, os bragos amarrados, tangido com insul- 
tob crueis. O filho Jose esteve foragido nos maf- 
tos, mas acabaram por prendel-o tambem. Fazia 
tres dias que fora mandado, com algernas, para a 
Villa. O cunhado do moQO Jose, ao ser elle preso, 
pediu que Ihe deixas.sem dar outras roupas, vi'-to 
qur- a luellas que trazia estavam rasgadas e sujas 
de tanlos dias de matto e lama. Custaram muito, 
afinal attenderam. Sa Dulinda, sua velha aia, con- 
tou-lhe (depois que elle jurou ^ogredo pe!as Sa- 
gradas Ksciipturas, p>:io .Sangue de N. S. Jesus 
Christo), que a irma su'istituiu os botSes do ca- 
saco por moedas dc ouro, cobrindo-os com a mes- 
ma fazenda da roupa, e que ao abragal-o na di-s- 
pcdida, entre lagrimas e gritos de desespero. c-.u'i- 
seguin dizer-lbe em voz bai:L;i: — "Quando p. e- 
cisar de dinheiro, arranque os botoes". Antiio, 
elle Ihe contou, tambem debaixo dc jurair.e'ito, 
que so Vigaro estava em sua casa. Anta ', a vua 
manda dizer a sC Vigario que tenha muito co'.dado, 
porque ja tinha ouvido dizer que estavam <iffere- 
cendo muitas oitavas de ouro para qiietn o prm- 
desse. 

O padre, que o e.-icutava calado, a caln:i;a 
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S. Bernardo — Alguns aspectos interessantes die S. Bernardo, neste Estado. 1) Trecho da rua Ma- 
galhaes de Almeida; 2) Ponte sobre o igarape das Melancias. 3) Matriz de S. Bernardo. 4) Um 

canavial magnifico pertencente ao agrlcultor sr. TeotonJo Manoel Araujo 

xa, sentado no banco de pao do quarto on.!e .-c 
occultara, levantou-se • de um salto, e por.do as 
iiiaos na cabega, bradou: 

—^\''oce disse isso, desgragado ? Jesu- de riise- 
ricordia, estou ])crdido ! 

A'quelle srito, a afilliada accorro't de dcn- 
tro, pallida e treniendol como vara verd'-*, o bcigo 
branco, desfigurada. O roceiro cstava cuL^ido 

—So \'igario nie descurpe, mas crevlil^e 
nao fiz por mal. 

0 padre, afinal, voltou a si do de^espero, ata!- 
niou-sc um pouco, e resignado: 

— Bern sei; bem sei, meu amigo. Mas, di^ja- 
me : alguem ouviu o (|ue voce disse a velha ? E 
como foi que o deixaram sair ? 

— Xbor nao ; ninguem mais ouviu. So seu 
Vicente, iieto de Sa Dulinda. E' homcm de con- 
fianga, eu agaranto. Elles nao queriam que eu sais- 
se so Vigaro .Mas, hoje de madrugada foi um sor- 
dado me accorda e dizer que fosse m'imbora e nao 
nie largou em conto nao me viu na estrada. 

O padre abanou a cabega succumbido. 
Era preciso fugir dalli, fosse para onde fos- 

se, apenas anoitecesse. 
O rocciro escondera ja no babu de couro da 

filba a sotaina do padre, a quem dera o seu cal- 
gao e o seu jaleco, quando unj tropel de cavalJos 
se fez ouvir. O vigario, deivairado, arrancoii do 
quarto e sahiu correndo pela porta dos fundos, 
para alcangar o matto proximo. Nao poude atra- 
vessar o pacto. Dois cavalleiros, apeando-se ra-*' 
pidamente, agarraram-no, emquanto um terceiro 
se approximava, trazendo uma mula a dextra. 
Para cima della atiraram com o padre Toledo, rneio 
mortq de terror, e sumiram-sc com elle iia escu- 
ridao da noite. 

QUANDO se impacientar, conte de um a 

dez. Quando se irritar. conte de um a vinte. 

Quando se encolerizar, conte de um a cem. So 

nao conseguir dominar-sc, considere-se doentc 

ou fraco; nao prossiga na contenda porque ser;i 

vencido ou vencedor ([ue se envergonbara da vi- 

ctoria. 
•Rf-:NATO T'EHL 
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S. Bernardo — Alguns aspectos interes&antes de 
galhaes de Almeida; 2) Ponte sobre o igarape 

canavial magnifico pertencente ao 

S. Bernardo, neste Estado. 1) Trecho da rua Ma- 
das Melancias. 3) Matriz de S. Bernardo. 4) Um 

agricultor sr. Teotonio Manoel Araujo 

xa, scntado no banco de pao do quarto on.k .-c 
occultara. levaiitou-se de um salto, e p jr.do :is 
inaos na cabega, bradou: 

—N'oce disse isso, desgragado ? Jesu- de rii.se- 
ricordia, estou pcrdido ! 

A'(]uclle ffrito, a afilhada accor.wi do dtn- 
tro, pallida e treinendo' como vara ver;!..', o l-cigo 
branco, desfigurada. O rocciro cstava e'iii.idi) 

—So \Mgario me dcscurpe, mas cr:vlito c.ue 
II ao fiz por mal. 

O padre, afinal, voltou a si do desespero, atal- 
mou-se um pouco, e resigiiado: 

— liem sei; bem sei, meu ainigo. Mas, difja- 
me : alguem ouviu o que voce disse a vellia ? E 
como foi que o deixaram sair ? 

— \hor iiao : ninguem mais ouviu. So seu 
X'icente, iieto de Sa Dulinda. K' homem de coii- 
fianga, eu agaraiito. Klles nao queriam que eu sais- 
se so \'igaro .Mas, boje de madrugada foi um sor- 
dado me accorda e dizer que fosse m'imbora e nao 
me largou em coiito nao me viu na estrada. 

O padre abanou a cabega succumbido. 
Era preciso fugir dalli, fosse para onde fos- 

se. apeiias anoitecesse. 
O rocciro escondera ja no I)alu'i de couro da 

filba a sotaina do padre, a qucm dera o seu cal- 
gao e o seu jaleco, quando um tro])el de cavallos 
se fez ouvir. O vigario, deivairado, arrancou do 
quarto e sahiu correndo pela porta dos fundos, 
para alcangar o matto proximo. Nao poude atra- 
vessar o pacto. Dois cavalleiros, apeando-sc ra-*' 
pidamente, agarraram-no, emquaiito um terceiro 
se approximava, trazendo uma mula a dextra. 
I'ara cima delta atiraram com o padre Toledo, meio 
morta de terror, e sumiram-se com elle ita escu- 
ridao da noite. 

QU.WDO se impacientar, conte de um a 

dez. Quando se irritar, conte de um a vinte. 

yuando se encolcrizar, conte de um a cem. Se 

nao conseguir dominar-se, considere-se doente 

ou fraco; nao prossiga na contenda por<{ue ser:;. 

vencido ou vencedor que se envergonhara da vi- 

ctoria. 
■R:-:XATO I'iaii. 
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CRU7MR0D0SUL 

H Y M N O 

Brilhando,' la no ceu, oiidc fulguras, 
No grande santuario iiiacessivel 
Do templo iiicoinparavel das altuias, 
Bemdicla sejas tu, cruz intangivcl ! 
Erguida sobre as glorias do passado, 
Celeste cruz dc enormes dianiantes, 
Remdicta sejas nesse altar sagrado, 
Onde guiaste os bravos bandeirantes ! 

Serena, entre as estrellas refi;lgentes, 
Uentro da noite de 21 de abril, 
O' redemptora cruz de Tiradentes, 
K's a joia de luz do men Brasil ! 
Relicario sublime e divinal, 
Trenu;luzindo e derramr.ndo luz 
No lindo continente, que Gabral 
Assignalou com uma forniosa Cruz. 

O" grande e aureo cruzeiro, 
Sublime, santo e puro, 
Que la. no ceu, sorriste 

D. Pedro I; 
Reliquia do passado, 
Proniessa do luturo ! 

Talisiiia dos afoitos garinipeiros, 
t)os Paianhos e Andrada; e da victoria 
Ue_ Camoes e Dias e Negreiros, - 
K's o lindo penbor de nossa Historia. 
Alaravilbosa cruz do sertanejo 
Perdido, noites altas, nas estradas; 
I^o barqueiro indeci'so no bordejo, 
K's o Guia nas noites estrelladas. 

Constellaciio, i-ielo -passado fnra, 
llluminando consagrados nomes, 
Has de fulgir no Brasil'novo, agora, 
Luzeiro de Alencar e Carlos Gomes ! 
Brilbaras sobre um povo grande e forte, 
IJeste enorme jjaiz nobre e fecundo, 
Caldeando estas racas, Sul-a—\'arte,! - 
Novos heroes que hao de assombrar o niuiulo. 

Consolo de Aiichieta, 
Em noites de aiflicgao, 
E cruz mj'steriosa 
Das rezas de Mfie preta, 
De oliiar ainargurado, 
Cantando uma orai;;io ! 

Bra(;os abertos, 6 linipido Cruzeiro, 
llluminando a America do Sul, 
K's o signal divino e brasileiro, 
Que Dens tracqu em nosso ceu azul. 
Nao ha cruz mais sagrada e niais formosa. 
Que a de nosso estandarte em ceu de anil, 
Piandeira soberaiia e gloriosa 
Em todos OS Estcidos do Rrasil 1 

l^harol das caravanas viageiras 
E das glorias do Duque de Caxias. 
Cruz do colar das . noites brasileiras 
E dos poemas dc GonQalvcs Dias. 
Nunca .se apague no ceu- resi)landecente 
Dc nossa Patria, ess? fornioso elo: 
Cruz divina de nosso continente 
E de nc.sso Pendao verde-amarello ! 

O' .signo glorioso 
De gauchos heroes 
E cruz de Ruy Barbosa! 
Abeiicoa este ceu 
E 'jrillia sobre nos ! 

GIESTA 

0 Din DA pnim 

 n   

O desfile do Batalhio Motorizado de meti-alhado- 
ras no Rio de Janeiro 
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CRVZEIRO DO SUL 

H Y M N O 

Brilliando, la no ceu, oiulc fuls'iiras, 
No grande santuario inacessivel 
Do temple iiicoinparavel das altuias, 
Bemdicta sejas tu. cruz intangivci ! 
Erguida sobre as glorias do passado, 
Celeste cruz dc enormes dianiaittes, 
Bemdicta sejas nesse altar safjrado, 
Onde guiaste os braves bandeirantes ! 

Serena, entre as estrellas refulgentes, 
Dentro da noite de 21 de abril, 
O' redemptora cruz de Tiradentes, 
E's a joia de luz do meu Brasil ! ' 
Relicario sublime e divinal, 
1 rem';luzindo e derramando luz 
No Undo continente, que Cabral 
Assignalou com uma formosa Cruz. 

O' ijrandc e aureo cruzeiro, 
Sublime, santo e puro, 
Que hi, no ceu, sorriste 

1). Pedro I; 
Keliquia do passado, 
i^romeisa do luturo ! 

Talisiiia dos aloitos garimpeiros, 
iJos Paianhos e Andrada; e da victoria 
De_ Camoes e Dias e Negrciros, - 
E's o lindo penhor dc nossa Historia. 
Alaravilhosa cruz do sertanejo 
I'erdido, noites altas, nas cstradas; 
Do barqueiro indeci'so no bordejo, 
E's o Quia nas noites estrelladas. 

ConstellHcao, pelo passado fora, 
Illuminando consagrados nomes, 
Has de fulgir no Brasil novo, agora, 
I.uzeiro de Alencar e Carlos Gomes ! 
Brilliaras sobre um povo grande e forte, 
Deste enorme ijaiz nobre e fecundo, 
Caldeando estas racas, Sul .a--Narte ! - - 
Novos heroes que liao de assombrar o nuiiulo. 

Consolo de Anchieta, 
Em noites de afflicQao, 
E cruz mysteriosa 
Das rezas de Mae preta, 
De olliar amargurado, 
Cantando uma orat;rio ! 

rjragos abertos, 6 linipido Cruzeiro, 
Illuminando a America do Sul, 
K's o signal divino e brasileiro, 
Que Deus tracou em nosso ceu azul. 
Nao ha cruz mais sagrada e mais formosa. 
Que a de nosso estandarte em ceu de anil, 
I'andeira soberaiia e .gloriosa 
Em todos OS y^stados do Brasil 1 

I'harol das caravanas viageiras 
E das glorias do Duque de Caxias. 
Cruz do colar das . noites brasileiras 
E dos poemas dc GonQalves Dias. 
Nunca se apa.gue iio ceu resplandecentc 
Dc nossa Patria, ess? formoso elo: 
Cruz divina de nosso continente 
E de ncsso Pendao verde-amarello ! 

O' ..signo glorioso 
De .yatichos heroes 
1'^ cruz de Ruy Barbosa! 
Ai)f!ic6a este ceu 
II >.;'i!!ia sobre nos ! 

GIESTA 
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O desfile do BatalhSo Motorizado de metralhado 
ras no Rio de Janeiro 
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mis ifiii 

De Omer Mont'Alegra 

(Especial para ATHENAS) 

Nao e aiiida o moniento para se cscrever so- 
bre OS romances de Dalcidio Jurandyr e Clovis Ka- 
malhete. Que venham elles ao publico, que o pu- 
blico entao faga uma ideal do trabalho e da ho- 
nestidade dos juizes do grande concurso de ro- 
mance promovido por "Doni Casmurro" sob o pa- 
trocinio de Vecchi Editor. Dentro de meia cente- 
na de originaes enviados, estes dois representam 
trabalhos levados a termo sob orientagcies diver- 
sas, um, o de Dalcidio Jurandyr, filiado, a escola 
post-modernista de 1930, com maior percenta- 
gem de drama, trazendo a guiza de definigao uma 
epigraphe de Emily Bronte em "O morro dos 
ventos uivantes". 

'■ Chove nos campos de Caclioeira" par<.'cera 
talvez um tanto duro em demasia, as ve-^'is ; ma5 
o livro, toda'a sua condensagao dramatica de uma 
dec'adencia physica e moral, abatida tambem pe'.a 
natureza que de tao exhuberante se torna in/i. e 
bastante forte para descer sobre o leitor, crear 
um ambiente psycliologico para a leitura, c affir- 
mar, depois de volvida a ultima paging,, o grande 
romancista que ha de facto em Dalcidio .furandir. 
Xeste momento, na ficgao brasileira, a situaqao 
geographica do livro decide muita coisa. E' o pri- 
nieiro marco de mais uma provincia. O livro dis- 
tinguido com o premio "DOM CASMURRO" {• 
iliarajoara. 

que, para bem da ficgao iiacional, tomara que 
seja seguido de iJerto por outras tentativas. Lon- 
ge do interesse do argumento, da movimentagrto 
da trama esteve o romancista; inuito perto, porer.i. 

"Ciranda", de Clovis Ramalhete, e filho de 
outra orientagao: marca um passo na volta do ro- 
mance. brasileiro as suas fontes tradicionaes; es- 
cripto com' esmero, arquitectado scena por. .sce- 
na com os cuidados de quem deseja por em voga 
um figurine, perde em face do primeiro classifi- 
cado na' intensidade. 

Trata-se de uni romance genuinamentc. cario- 
ca : nascido e creado no Cattete, marca a vida de 
uma peiisao, onde, no commum da existencis de 
cada morador, existe um drama, um detalhe, uni 
subsidio levado a grande corrente humana. De- 
pois do period^ de transigao niarcado com o to- 
mance-documentario, extincta a phase da modcr- 
nista contra a forma, o romance de Clovis Ra- 
malhete e uni signo da reacgao, de boa reacgao, 

Omer Mont'Alegre 

insistentenientc a vista, esteve o critico tiue exist.e 
cm Clovis Ramalhete, marcando ponto por ponto 
as entradas de '"Ciranda". 

O original a que coube o premio "Vecchi Edi- 
tor" e o marco de uma outra geragao que se ba- 
tera pela volta do homem ao gabinete de estu- 
dos, achando na perfeigao da forma o grande fa- 
ctor que vivifica a arte, tornando-se capaz de 
durar alem do seu creador. 

A alma, como o diamante, 
Sendo polida e brilhante; 
Em bruto nao luz, nao brilha, , 
Nao se distingue da terra, 
X^ao descobre a luz que encerra, 
Nao mostra de (|uem e filha. 

JOAO DE DEUS 

TBFTBTL. 
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DOIS ROiiES FiiE MMl ilH COiUHSQ 

De Omer Mont'Alegre 

(J'".si)ecial para ATHENAS) 

Nao e aiiida o moinento para se cscrevcr so- 
bre OS romances de Dalcidio Jurandyr e Clovis Ka- 
malhete. Que venham elles ao publico, que o pu- 
blico entao faga uma idea; do trabalho e da ho- 
nestidade dos juizes do graiide concurso de ro- 
mance promovido per "Dom Casmurro" sob o pa- 
trocinio de Vecchi Editor. Dentro de meia centf- 
na de originaes enviados, estes dois representam 
trabalhos levados a termo sob orientaccies diver- 
sas, um, o de Dalcidio Jurandyr, filiado a escola 
post-modernista de 1930, com maior percenta- 
gem de drama, trazendo a guiza de definigao uma 
epigraphe de Emily Bronte em " O morro dos 
ventos uivantes". 

'■ Chove nos campos de Cachoeira" parycera 
talvez um tanto duro em demasia, as ve'^s; mas 
o livro, toda a sua condensagao dramatica de uma 
dac'adencia physica e moral, abatida tambem pe!a 
natureza que de tao exhuberante se torna n/i. e 
bastante forte para descer sobre o leitor, cre;ir 
um ambiente psycliologico para a leitura, c affir- 
mar, depois de volvida a ultima paging,, o ^grandij 
romancista que ha de facto em Dalcidio .lurandir. 
Xeste momento, na ficgao brasileira, a situag.io 
.sjeographica do livro decide muita coisa. Fl' o pri- 
meiro marco de mais uma provincia. O livro dis- 
tinguido com o premio "DOM CASMURRO" e 
iliarajoara. - 

■■ Cirandade Clovis Ramalhete, e filho de 
outra orientagao; m,arca um passo na volta do ro- 
mance brasileiro as suas fontes tradicionaes; es- 
cripto com esmero, arquitectado scena por, .see- 
na com os cuidados de quem deseja por em vog.i 
um figurine, perde em face do primeiro classifi- 
cado na intensidade. 

Trata-se de uni romance geiiuinamente. cario- 
ca : nascido e creado no Cattete, marca a vida de 
uma pensao, onde, no commum da existencis de 
cada morador, existe um drama, um detalhe, uni 
subsidio levado a grande corrente liumana. De- 
pois do periodo de transigao marcado com o to- 
mance-documentario, extincta a phase da moder- 
nista contra a forma, o romance de Clovis Ra- 
malhete e um signo da reacgao, de boa reacgao. 

que, para hem da ficgao nacional, tomara que 
seja seguido de perto por outras tentativas. Lon- 
ge do interesse do argumento, da movimentai;ao 
da trama esteve o romancista; muito perto, poreui, 

Omer Mont'Alegre 

insistenteniente a vista, esteve o critico que exist.e 
cm Clovis Ramalhete, marcando ponto por ponto 
as entradas de Ciranda " . 

O original a que coube o premio "Vecchi Edi- 
tor" e o marco de uma outra geragao que se ba- 
tera pela volta do homem ao gabinete de estu ■ 
dos, achando na perfeipao da forma o grande fa- 
ctor que vivifica a arte, tornando-se capaz de 
durar alem do seu creador. 

A alma, como o diamante, 
Sendo polida e brilhante; 
Em bruto nao luz, nao brilha, , 
Nao se distingue da terra, 
Nao descobre a luz que encerra, 
Nao mostra de c|uem e filha. 

JOAO DE DEUS 
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O VAQUEIRO M ARARaNHENSE 

(Cai>jtiil<> do livro TERRA ENFKITAJDA K RI€ A, dv 

ASTOLPHO SERRA) 

Repontam, atjui e ali, em nosso Estado. alguns 
typos regioiiaes definidos, em perfcita harmonia 
com a |)aizagem. 

No alto sertao, surge o vaqiieiro, de chapeu 
dp. couro, vestido de gibao vermelho tambem de 
couro de veado, cavalgando, corceis ligeiros, ar- 
degos e magros, mas capaze's de varar como cen- 
tauros muitas leguas de caatinga aspera. 

O vaqueiro maraiihense e tao forte como o 
vatjueiro nordestino. A sua vida desenrola-se en • 
tre as es'tacas dos curraes de nossas fazendas hu- 
mildes e primitivas, armadas a margem de caapoes, 
ou mesmo em plena chapada secca e faiscante de 
sol, e vae ate o pastoreio diario pelos carrascaes, 
em busca do gado tresmalhado. Ha, no entan- 
to, em nosso vatjueiro algo de estranha melancho- 
lia. Naq e tao agil como o vaqueiro euclydiano 
As suas carreiras sao vigorosas, e verdade, mas 
lia nellas mais obrigagao do que paixao de cor- 
rer. \o encal<;o do boi arisco, o vaqueiro mara- 
nhense se atira num impeto. Dispara. Penetra 
fundo OS " fechados" de unha-de-gato, ou os ta- 
bocaes duros. Falta-lhe, no entanto, o espirito do 
vaqueiro do nordeste, sequioso de aventuras ro- 
manescas, ou de combates ckvalheirescos E' que 
no vaqueiro maranhense se modificou muito a sua 
psyche. A sua paizagem nao e o q.uadro ardente 
e fuzilante de sol dos taboleiros nordestinos. A 
terra, onde viye, exerce sobre elle poderosa in- 
fluencia, alterando-lhe a vida e os costumes, por- 
que ja realizou com ella o seu casamento. Casoa 
sua vida com a vida da paizagem sujeita a variada 

■influencia das mattas frescas, e da abundancia de 
aguas correntes de riosifartos e de ribeiroes can- 
tantes. que molham, sem conta, a terra mara- 
nhense. , 

O nosso vaqueiro ama ainda a lucta; mas ja 
se vinculou com a terra farta, quebrando as sua^ 
amarras com o instincto primitive de nomadismo. 
As suas actividades traduzem bem a acgao do hc- 
mem adaptado ja a sua paizagem. 

Montado em seu cavallo ardego, vestido de 
couro, vaquejando o gado manso, nao constituc 
um accidente na sua paizagem. E', anies, uma par- 
te do quadro saturado de vitalidades criadoras. 
Completa a vida de seu ambiente, como uma de 
suas peqas indispensaveis. 

O vaqueiro do nordeste e differente. A luz 

fuzila em torno delle. O chao escalda. O ceu re- 
queima. A paizagem arde. O ambiente se esbra/a. 
O vaqueiro tambem arde. Ha nelle uma scen- 
telha viva. O seu cavallo escava o chao, fazendo 
sahir chispas de fogo dos cratos duros. Nao e uni 
ser normal. E' uma chamma inquieta. Homem e 
cavallo se completam, e, dentro de um circnlo de 
chispas violentas, os dois sentem desejosos de 
fuga, de uma fuga para o desconhecido, que os 
arrasta a estranhas aventuras para outras paira- 
gens distantes, alem das quaes presentem que exis- 
te uma terra mais amiga menos asperas e mais 
amena... 

E' por isso que o vaqueiro do nordeste dispara 
seni))re i)ara o desconhecido. fugindo ao latego de 
fogo da terra resequida, enquanto que 'o vaqueiro 
maranhense,cada vez mais, modera o passo, fu- 
gindo do nomadismo, para a posse definitiva da 
terra da Promissao. 

Homenagem de ATHENAS ao illuslre confrade 
Tenente-coronel Souza Filho, director de S. Luiz- 
Thsrezina, e a sua gentilissima filha senhorinha 

Mariza Souza 
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O VAQUEIRO M ARARaNHENSE 

(C apiliilo do livro TKKRA KNFKITA OA MIC A. iU- 

ASTOLPHO SERRA) 

Repontani, aQui c ali, eni nosso Kstado. al^^uiis 
typos regiotiaes clefinidos, em perfeita harmonia 
com a |)aizagem. 

No alto sertao, surse o vaqiieiro, de chapeu 
de. couro, vestido de gibao vermelho tambem de 
couro de veado, cavalgando corceis ligeiros, ar- 
degos e magros, mas capazes de varar como cen- 
tauros muitas leguas de caatinga aspera. 

O vaqueiro maraiihense e tao forte como o 
vatiueiro nordestino. A sua vida desenrola-se en ■ 
tie as estacas dos curraes de nossas fazendas hu- 
raildes e primitivas, armadas a margem de caapoes, 
ou mesmo em plena chapada secca e faiscante de 
Kol, e vae ate o pastoreio diario pelos carrascaes, 
em busca do gado tresmalhado. Ha, no entan- 
to, em iiosso vafjueiro algo de estranha melancho- 
lia. Xaq e tao agil como o vaqueiro euclydiano 
-As suas carreiras sao vigorosas, e verdade, mas 
ba nellas mais obrigagao do que paixao de cor- 
rer. Xo encalgo do boi arisco, o vaqueiro mara- 
nbense se atira luim impeto. Dispara. Penetra 
fundo OS " fechados" de unha-de-gato, ou os ta- 
bocaes duros. Falta-lhe, no entanto, o espirito do 
vaqueiro do nordeste, sequioso de aventuras ro- 
manescas, ou de combates cavalheirescos E' que 
no vaqueiro maranhense se modificou muito a sua 
psyche. A sua paizagem nao e o q.uadro ardente 
e fuzilante de sol dos taboleiros nordestinos. A 
terra, onde viye, exerce sobre elle poderosa in- 
fluencia, alterando-lhe a vida e os costumes, por- 
que ja realizou com ella o seu casamento. Casoa 
sua vida com a vida da paizagem sujeita a variada 

■influencia das mattas frescas, e da abundancia de 
aguas correntes de riosifartos e de ribeiroes can- 
tantes. que molham, sem conta, a terra mara- 
nhense. 

O nosso vaqueiro ama ainda a lucta; mas ja 
se vinculou com a terra farta, quebrando as snau 
amarras com o instincto primitive de nomadismo. 
As suas actividades traduzem bem a ac^ao do ho- 
mem adaptado ja a sua paizagem. 

Montado em seu cavallo ardego, vestido de 
couro, vaquejando o gado manso, nao constituc 
um accidente na sua paizagem. K', anies, uma par- 
te do quadro saturado de vitalidades criadoras. 
Completa a vida de seu ambiente, como uma dc 
suas peijas indispensaveis. 

O vaqueiro do nordeste e differente. luz 

I'uzila em torno delle. O chao escalda. O ceu re- 
queima. A paizagem arde. O ambiente se esbra/a. 
O vaqueiro tambem arde. Ha nelle uma scen- 
telha viva. O seu cavallo escava o chao, fazendo 
sahir chispas de fogo dos cratos duros. Nao e un\ 
ser normal. E' uma chamma inquieta. Homem e 
cavallo' se completam, e, dentro de um circulo de 
chispas violentas, os dois sentem desejosos de 
fuga, de uma fuga para o desconhecido, que os 
arrasta a estranhas aventuras para outras paira- 
gens distantes, alem das quaes presentem que exis- 
te uma terra mais amiga menos asperas e mais 
amena... 

K' por isso que o vaqueiro do nordeste dispara 
senipre i)ara o desconhecido, fugindo ao latego de 
fogo da terra resequida, enquanto que 'o vaqueiro 
maranhense,cada vez mais, modera o passo, fu- 
gindo do nomadismo, para a posse definitiva da 
terra da I'romissao. 

Homenagem de ATHENAS ao illustre confrade 
Teneiite-coronel Souza Filho, director de S. Luiz- 
Thsrezina, e a sua gentilissima filha senhorinha 

Mariza Souza 
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ANTONIO VA SCONCELLOS, 

POETA QUE SE EXTINGUlU, NA CHAM MA AZUL DE SEUS LINDOS VERSOS... 

Kra uiii clos niais novos elcitos das inusas ma- 
raiilieiises. Nervoso. inquieto, o sen talpiito er? 
lima davida da terra farta, que tantos cantores 
dera as letras e ao parnaso do Brasil. 

Quern nao se recorda do jovem artista, buri- 
lador de chronicas elegantes, o fino cantor dos 
donaires da mulher de nossa terra, o poeta de !iii- 
dos versos, o jornalista, o incansavel e ii.veterado 
sonhador de cousas lindas ? 

Antonio Vasconcellos foi um talento festivr. 
Tinha alma pagan, saturada de muita luz e do 
muitos rytlimos. A sua vida consumiu-se na ta- 
refa da iniprensa. Gastou a existencia pobre como 
um archote que se consome illuminando sempre 
ate o fim. 

Jdealista, morreu em plena moc^.lade, deixaiido 
um poeraa de carne no seu filliinho tenro e um 
livro de versos, " Chama Azul", sob cujo clarao 
o seu corpo fatigado desceu para o silencio da ter- 
ra fria... 

Athenas, orgao de renova(;ao maranheiise, qvie 
surgiu para espanar o esquecimento de tudo o 
que o Maranhao possue de grande no seu passa- 
do e no seu preseiite, evocando o nome do saudo- 
so poeta, presta-lhe a homenagem que Ihe deve- 
mos a sua memoria, publicanclo,, nesta pagina. 
tres dos sonetos do illustre morto, que surgiu, uri 
dia, illuminado pelas ilusas, para rsaffirmar, no 
tempo ejno espago, e, ate mesmo no mysterio da 
morte, fiue a noisa terra e a terra dos poetas. 

PEDRA DE SISIFO 

Para, afinal,- pagar crimes passados, 
do'i quais memoria, nem siquer, existe, 
foi que, por mando superior dos Fados 
vim para a Vida, miseranda c triste. 

E assim cumpro, em mcus dias fatigados, 
ondc uma alta agonia arde e persiste, 
o meu destino, dos mais torturados, 
que em ser pedra de Sisifo consiste... 

Sem descaiiso, a rolar, subo, impelido 
pelas maos, de meu Sonlio — alto cimetro, 
de ambigoes e ambigoes todo elle erguido... 

Subo !... Mas, de repcnte ha um baque... e eu rolo, 
bem la do viso do despenliadeiro, 
para achatar-me na rudez do solo !... 

DESGOSTO 

Comecei muito cedo a odiar a vida ! ' 
Nem vinte annos, siquer, conto de. lucta ! 
Mas. tanta e a angustia que o meu ser trucida 
que a minba alma de reprobo se enluta 

Ando de- deu em deu, sem ter guarida, 
preso nas -lianies desta forga bruta 
que em pedra, quase em rocha empedernida, i 
minba liumana feigao, rude, transmuta !... 

De ondc vem, entretanto, essa tortura, 
que em-sombrio-destino, irredemido, 
a miiiha juventude transfigura ? ■ 

N.no sei... E a-vida, cntao, passo a exercer !... 
—por todo o mat que ella me tem.trazido 
e todo_ aquelle que ainda me iid f'e dar 1... 

VINHO DE HEBE 

Eu venho pelas sendas, fatigado, 
cai aqui, cai ali pesadamente. 
Queinia-me o seio este desejo ardente, 
i'stt. fundo des..'jo incontentado... 

TBFTBTL. 
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ANTONIO VA SCONCELLOS, 

POETA QUE SE EXTINGUlU, NA CHAM MA AZUL DE SEUS LINDOS VERSOS... 

Kra un'i dos niais novos eleitos das nnisas ma- 
raiilieiises. Nervoso. inquieto, o sen tal'"nto cr? 
lima davida da terra farta, que tantos cantores 
dera as letras e ao parnaso do Brasil. 

Quem nao se recorda do jovem artista, buri- 
lador de chronicas elegantes, o fino cantor dos 
donaires da mulher dc nossa terra, o poeta de !iii- 
dos versos, o jornalista, o incansavet e ir.veterado 
sonhador de cousas lindas ? 

Antonio V'asconccllos foi tim talento festivr. 
Tinha alma pagan, saturada de muita luz e do 
muitos rytlimos. A sua vida consumiu-se na ta- 
refa da irnprensa. Gastou a existencia polire como 
um archote tiue se consome illuminando sempre 
ate o fim. 

klealista, morreu em plena moc!-,lade, deixando 
um poenia de carne no seu filliinlio tenro e um 
livro de versos, " Cliama Azul", sob cujo clarao 
o seu corpo fatigado desceu para o silencio da ter- 
ra fria... 

AtKenas, orgao de renova(;rio maranhense, qvie 
surgiu para espanar o esquecimento de tudo o 
que o Waranhao possue de grande no seu passa- 
do e no seu preseiite, evocando o nome do saudo- 
so poeta, presta-lhc a liomenagem que Ihe deve 
mos a sua memoria, publicando,, nesta pagina, 
tres dos sonetos do illustre morto, que surgiu, uvi 
dia, illuminado pelas ilusas, para reaffirniar, no 
tempo eino espago, c, ate mesmo no mysterio da 
niortc, ffue a nossa terra e a terra dos poetas. 

PEDRA DE SISIFO 

Para, afinal, pagar crimes i)assados, 
dos quais memoria, nem siquer, existe, 
foi (|ue, per mando superior dos Fados 
vim para a Vida, miseranda e triste. 

E assim cumi)ro, em mens dias fatigados, 
ondo uma alta agonia arde e persiste, 
o nieu destino, dos mais torturados, 
que em ser pedra de Sisifo consiste. .. 

Sem descanso, a rolar, stdjo, impelido 
pelas maoS( de meu Sonlio — alto cimeiro, 
de ambigoes e ambi?6es todo elle ei-guido... 

Subo !... Mas, de repente lia um baque... c eu rolo, 
bem hi do viso do despenhadeiro. 
para achatar-me na rudez do solo !... 

DESGOSTO 

Comecei muito cedo a odiar a vida ! 
Nem vintc annos, siquer, conto de. lucta ! 
Mas, tanta e a angustia que o meu ser trucida 
(|ue a minlia alma de reprobo se enluta 

Ando de - deu em deu, sem ter guarida, 
preso nas liames desta forga bruta 
que em pedra, quase em rocha empedernida, i 
minha bumana feigao, rude, transmnta !... 

De ondc vem, entretanto, essa tortura, 
que em sombrio destino, irredemido, 
a miiiha juventude transfigura ? 

Nfio sei... K a vida, entao, passo a exercer !... 
—por todo o mal que ella me tem.trazido 
e todo_ aquelle que ainda me iia r'e dar i... 

VINHO DE HEBE 

Eu venbo pelas sendas, fatigado, 
cai a(|ui, cai ali pesadamente. 
Queima-me o seio este desejo ardente, 
i'stt. fundo des^'jo incoiUcntado. .. 

Biblioteca Publica Benedito Leite 



I-" do Novemhi-o — lO'iO ATHP:XAS Pag. 17 

yyo 00 fiio s III KG" °^ dificilimo de executar com perfeiQao; viver, por 
cxemplo. — Basics Tigre 

Seja ccoiiomico seiii ser mcsquinho e, tnuitc 
inenos, sem chegar asordicia e a avareza. P. 
Janet. 

No dia 7 de setembro o Presidente Vargas lansou 

Porem, tu,(que me ves, sedeiito, ansiado, 
veils a mim, pressurosa, e, ternamente, 
abres-me os bra^os, bella e sorridente, 
para acolher-me, viajor cansado. 

E eu falo, entao. Digo do ineu anseio, 
c tu, sorrindo, achegas-me a teu scio, 
do amor na taca das-me de beber... 

^las, ainda mal llic'cstou sugando o viiilio, 
logo te vais... E, a margem do caminlio, 
lico-rae so, seiitiiidoTme morrer... 

ANTONIO VASCONCELLOS 

Tres. aspectos da grandiosa parada do dia 7 de 
Setembroj no Rio. 1) O palanque official vendo-se 
o Presidente Vargas cercado dos ministros de Es- 
tado e representantes estrangeiros; 2) - O desfile 
da Escola Miliiar; 3) Corpo Nacional de Mari- 

nLciros 

a pedra fundamental de seu imponente monumen- 

"to, que sera erguido ao Barao do Rio Branso 
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No dia 7 de setembro o Presidente Vargas lan;ou 

a pedra fundamental de »eu imponente monumen- 

to, que sera erguido ao Barao do Rio Branso 

Porem, tu,(que me ves, sedeiito, ansiado, 
vetis a mim. pressurosa, e, ternamente, 
abres-me os bra^os, bella e sorridente, 
para acolher-me, viajor cansado. 

E eu falo, entao. Digo do meu anseio, 
c tu, sorrindo, acliegas-me a teu scio, 
do amor na taca das-me de beber... 

■Mas, aiiida mal llic'estou sugando o vinlio, 
logo te vais... K, a margem do caininlio, 
fico-rae so, stjitiiido-me niorrei" — 

ANTONIO VASCONCELLOS 

,'rudo o que e facil de fazcr niediocrcmente, e 
dificiliino de executar com perfei(;ao: viver, i)or 
e.xemplo. — Bastos Tigre 

Seja economico sein ser mcsiiuinho e, muitc 
inenos, sem cliegar asordicia e a avareza. P. 
Janet. 

IS FESmS Dfi PSTil'J 

Tres- aspectos da grandiosa parada do dia 7 de 
Setembro, no Rio. 1) O palanque official vendo-se 
o Presidente Vargas cercado dos ministros de Es- 
tado e representantes estrangeiros; 2) ■ O desfile 
da Escola MiHiar; 3) Corpo Nacional de Mari- 

nLciros 
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i'OETIl DA im II DOS WIOECHSES 

ATHENAS vae pcnetraiulo, victoriosamcnte, 
em todos OS listados do Brasil. Essai' raarcha as- 
signala-se, com muito brilhantismo, e e confir- 
mada pelo interesse, que a nossa revista desper- 
ta, em toda parte. 

Fsso nos envaidece, sobre maneira. O nosso 
objectivo, que foi levar a todos os recantos do 
l)aiz o nome de nossa terra, muitas: vezes caluin- 
uiada, esta sendo realizado em toda linha. Tn- 
tellectuaes de oiitros Estados irmaos nos man- 
dam palavras animadoras, enviam-nos suas colla- 

SONETO 

Si imasiiias que a tua ingratidao 
Desencoraja nieu amor, querida, 
.\m6r que me perturba a triste vida, 
(|ue tu ja condemnaste a solidao; 

Si pensas que meu pobre coraqao. 
Com tua indiffercnca se iiitimida. 
So por saber minha alma; dolorida 
Quaiuo e inutil tal adoragao; 

Si crc. dinda que este amor e.\in;e 
Que tu tambem me ames; e preciso 
Saberes como o ens^ano se corrige;. 

O amor e tao misericordioso, 
Que por elle padego com um sorriso, 

I • I'v o soffrimeiito me parece um goso ! 

boragoes brilhantes, c, assim, ATHENAS, vae, 
mez a mez, se impondo a admiragao de todos. 
Agora, vem-nos de Alagoas um poeta ao encon- 
tro de ATHENAS. Enviou-nos seus parabens e 
uma collaboragao excellente. Sao versos, bem tra- 
balhados, bem cheios de vigo, bem magnificos. O 
poeta e o sr. Joao Pinheiro Lyra, Anhanguera, 
residente em Serra Grande, Estado de Alagoas. 

Offeree^eirios aos nossos leitores mais essa 
apreciavel producgao. 

NO CORACaO DA ASIA 

Embora um medo vago me acometa. 
Me leva o pensamento para Leste, 
E pousa emfim no cimo do Evereste, 
A mais alta raiontanha do planeta; 

Na vastidao gelada eu rasgo o veu 
Dos mysterios da India e do Tibe, 
E mais! firme se torna a minha fe, 
Mais rierto legua e meia estou no ceu ! 

Tendo a minha alma livre de vexame, 
Ouve, 6 querida, a oracao que ha de 
.Subir de-uma igrejinha toda em^neve: 

Fazei, 6 meu bom Deus, que ella me ame, 
Ordenai-lhe, 6 Senhor, por piedade, 
Que retribua o meu amor cm breve ! 

DECLARAgAO 

(em acrostico) 

Qiiando, embora seni meritp, essa carta 
L ni dia mcreccr tua attengao, 
Encontraras a voz do coragao 
Repetida, pois ella nao se farta 

Incansavel no eslorgo que disperse, 
De supplicar p'r'o meu amor-supplicio, 
A esmola da ternura-beneficio ! 
E tomando a primeira em eada verso, 

Lma letra, apos outra, forniara 
Toda uma phrase curta qiie resinne 
Esta cangao suave e compassada, 

Affectuosa, d'alma que se da, 
Mensagem de esperanga, sem queixume, 
Oragao que eu dirijo a minha amada ! 

INVEJA 

Sinto jiiveja do sol... Porc(ue ncgar 
Nao por ser elle o symbolo da vida, 
E fonte,. alem de symbolo, cjuerida, 
Deposito da forga clementar, 

Produzindo a continua enorniidade • 
De eriergia sem par, calor e luz. 
Que eternamente a vida reproduz, 
E o transformou nume deus na antiguidade. 

So por causa dCjti vil sentimento 
Fez de minha alma uma alma — eu me. lamento 1 — 
Que do direito ate do sol descre ! 

Jnvejo-lhe a maior das regalias, 
O goso de te ver todos os dias, 
Sinto inveja do sol porque te ve ! 

ANHANGUE'RA 
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pflETII D!1 TEiiMl DOS WlIIREC1 .HES 

ATHENAS vac pciietraiulo, victoriosameiite, 
eni todos os Lstados do Brasil. Essa^' marcha as- 
signala-se, com niuito brilliantismo, e e confir- 
mada pelo interesse, que a nossa revista desper- 
ta, em toda parte. 

Fs.so nos eiivaidece, sobre maneira. O nosso 
objectivo, <iue foi levar a todos os recantos do 
paiz o nome de nossa terra, muitas: vezes calujn- 
uiada, esta sendo realizado em toda linha. Tn- 
tellectuaes de oiitros fistados irmaos no.s man- 
dam i)alavras animadoras, enviam-nos siias colla- 

boragoes brilhantes, e, assim, ATHENAS, vae, 
mez a mez, se impondo a admiragao de todos. 
Agora, vem-nos de Alagoas um poeta ao encon- 
tro de ATHENAS. Enviou-nos seus parabens e 
uma collaboragao excellente. Sao versos, bem tra- 
balhados, bem cheios de vigo, bem magnificos. O 
poeta e o sr. Joao Pinheiro Lyra, Anhanguera, 
residente em Serra Grande, Estado de Alagoas. 

Offeret^eirtos aos nossos leitores mais e5sa 
apreciavel producgao. 

SONETO 

.Si iniaginas f|ue a tua ingratidao 
Dc'sencoraja meu amor, querida, 
.\m6r que me jierturba a triste vida^ 
que tu ja condeninaste a solidao; 

Si pcnsas que meu pobre coragao. 
Com tua indiffercnca se intimida. 
So por saber minlia alma, dolorida 
(Juanto e inutil tal adoragao; 

•Si crc. dhida que este amor e.\is;e 
Que tu tambeni me ames; e preciso 
•Sabercs como o cngano se corrige: 

O amor e tao misericordioso, 
Que por elle padego com um sorriso, 

. li. o soffrimeiito me parece um goso ! 

DECLARACAO 

(em acrostico) 

Quaudo, embora sem mcrito, essa carta 
l.ni dia merecer tua attengao, 
tncoiitraras a voz do coragao 
Kepetida, pois ella nao se farta 

Iiicausavel no estorgo ((ue disperse 
De supplicar p'r'o meu amor-supplicio, 
■A esmola da ternura-beneficio ! 
E tomando a primeira em cada verso, 

Lma letra, apos outra, forniara 
Toda uma phrase curta que resume 
Esta cangao suave e compassada, 

Affectuosa, d'alma que se da, 
Mensagem de esperanga, sem queixume, 
Oragao que eu dirijo a minba amada ! 

NO CORACaO DA ASIA 

Embora um medo vago me acometa, 
Me leva o pensamento para Leste, 
E pousa emfim no cimo do Evereste, 
A mais alta miontanha do planeta; 

Na vastidao gelada eu rasgo o veu 
Dos mysterios da India e do Tibe, 
E maiii firme se torna a minba fe, 
Mais perto legua e meia estou no ceu ! 

1 endo a minba alma livre de vexanie, 
Ouve, 6 querida, a oragao que ha de 
Subir de uma igrejinha toda em neve: 

Fazei, 6 meu bom Deus, que ella me ame, 
Ordenai-lhe, 6 Senhor, por piedade, 
Que retribna o meu amor em breve ! 

INVEJA 

Sinto inveja do sol... Porque ncgar 
Nao por ser elle o symbolo da vida, 
K fonte, alem de symbolo, querida, 
Deposito da forga elementar, 

Produzindo a continua enormidade ■ 
De eriergia sem par, calor c luz. 
Que eternamente a vida reproduz, 
E o transformou nume deus na antiguidade. 

So por causa de|ti vil sentimento 
Fez de minha alma uma alma — eu me lamento J 
Que do direito ate do sol descre ! 

Jnvejo-lhe a maior das regalias, 
O goso de te ver todos os dias, 
Sinto inveja do sol porque te ve ! 

^ ANHANGUE'RA 
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Um piano 
faz soffrer a noite lenta. 

Que estranlia melodia.,, 
Vem pungir ihinh'alma sonolenta, ' 
pelo 'languor nostalgic© dVsta hora ? 

Dorme no fim de que rua a tua cisa trlste 
onde uma sombra funeraria existe, 
tranquila, sob o silericio.da noite fHa ? 

, ■ _ ■ 
Sera- Chopin ounswas tu quem dhora ? ■ , ' 

Em 20-4-40 

>, BERNARDO SEVERO 
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NOCTURNO 

Um piano 
faz soffrer a noite lenta. 

Que estranKa melodia... 
Vem pungrir niinh'alina sonolenta, 
pelo languor nostalgic© d'esta hora ? 

Doyme no fim de que rua a tua ca»a triste 
onde uma sombra fuhefaria existe, 
tranquila, sob o sileniio da noite fria ? 

Sera Ch^opin oui^seras tu quert chora ? 

Em 20-4-40 

v.. , BERNARDO SEVERO 
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LEGENDA DE YaRA 

L. BORBA SANTOS 

Ba folliasein rei'ulada dc ■.iiin-jKut d'arco se- 
cular surge q canto agourciro do acauan, anuun- 
ciando os ultiinos dias do velho page. 

O anciao locomovc-se pe.sadameutc para o 
canto sagrado! da caimna, ondc seu pae morrera. 
Cliama o filho que tanto ama, e diz-lhc: " Escu- 
ta. meu Gatiunbi. "Vais lierdar mens trofeus. mi- 
nha gloria. Sinto-me doente. Approxima-se o meu 
fim. O aviso do acauan iiao falha nunca. Nao 
inais te posso occultar o ultimo pedido de tua 
luae, quando Tupan Ihe chamou ao Ceu: "Nun- 
ca deixes Ganunbi tomar banho na lagoa". A cus- 
to, eiitao, o velho page distende o rugoso indice, 
aponta para o lago, cujas ag-uas ondulam-se leve- 
inente sob a caricia da brisa matutina, e .senten- 
«a: "Ali, nos tempos de teus avos, viveu uma 
velha, bem velha; tao velha que .se nao podiam 
contar as kias de sua idade. " Certo dia. ella 
procurou teu avo, e teve esta prophccia: " O 
filho do I teu filho, sera tao bello e forte como uni 
jaguar '. '"Em suas maos o arco e o tacape, te- 
rao a rapidcz do relampago e as consequeiicias do 
laio. ' Mas, se algum dia elle vir a imagem en- 
cantada de Yara, xjue^, ejta , no • fundo da lagoa, 
toda a sua ener.gia e prc.stigio desapparecerao". 

Nem passara uma lua depoi.s' desta revelagrio, 
o velho page subia para o mundo dc Tupan. O 
filho chorou amargamente, e toda a tribu se en- 
luctou. 

Muitas luas se contarn na tribu, depois da mor- 
te do velho page. Ganunbi adolescente ainda, 
ciicarna toda a predigao da fada. No manejq do 
2''co e o tacape, os irmaos de rata naq o ^supe- 
'am. Nao ha animal selvagem que Ihe resista a 
"I'ra, quando se da as cagadas. Sua flecha cer- 
tcira risca o espago e traz na ponta o mais agil 
Passaro, ou traga o horizonte, abatendo a mais 
selvagem anta. 

Surge-lhe, entao, Yacy, a mais linda virgem 
<!a tribu, de tez morena como o jambo. F2nleva-o 
pelo amor, domina-o pelo coragao. 

A noitinha, passeiam os dois, imersos naquelle, 
halo passional, no arrebatamento proprio daquella 
mocidade paga, quando Yacj- enxerga, ao longe, 
o refle.xo da lagoa fatidica, em nupcias com a 
luz merencoria da lua. como um grande espelho 
iuzidio, desprendendo raios de variegadas .cores. 
^ acy, num gesto brusco, para; retem o_ passo a 
Ganunbi, e avcr.'.ura; " i ,;-.ir;s .1;; ?,... 

• nuubi, abstrahido na sua grande paixao, es(|Uecc 
a recommeiidagao paterna, e exclama: "Varnos; 
ao teu lado nada temo". E partem. 

A niedida que se approximam da lagoa, esta, 
qual seductora ninfa, offerece mais encantadores 
aspectos de luz. Acercam-se da margem, e oh ! 
que fascinagao para Ganunbi ! Elle, somente elle, 
avista no leito da lagoa a imagcra encantada dc 
Yara, mil vezes mai.s. linda que Yacy. 

Yara, num .gesto, distende para traz sua lon- 
ga cabelleira loura, aflora-se-lhe aos labios um 
lindo sorriso, abre o-3 bragos a 'Ganunbi: que se 
despi'ende da amada, e atira-se, num impeto, para 
o amplexo fatal. Quebra a monotonia do lago, 
some-se. e deixa. apos si o redemoinho phojpho 
recente das aguas... 
, \ acy, perplexa, tropega, afasta-se, e desappa- 
rcce na ciirv.n do caminho... 

O theatro nacional volta-se,' agoi-a, para os the- 
mas verdadeiramentc fcrasileiros, apresentando fi- 
guras- e fact'os historicos e assumptos de nossa for- 
magao. Ernani Tounari vae lan^ar "Sinha Mo^a 
Chorou ... Vendo-se na gravura a examinar com 
2.eze Fonseca e ConcliJta Moraes^ um len^o gau- 

cho, que sera usa^o de pe^a 
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LEGENDA DE YARA 

L. BORBA SANTOS 

iJa {ol!ia,uein reiulatla dc ■iiin , jKut d'arco se- 
cular surge o canto agouroiro do acauan, anuun- 
ciando os ultiinos dias do velho page. 

O aiiciao locomovc-sc pe.sadamcute para o 
canto saairado! c!a caiiana, onde sen pae morrera. 
Cliama o filho que tanto anja, e diz-lhe: " Escu- 
ta. meu Ganunbi. "Vais lierdar mens trofeus, mi- 
nlia gloria. Sinto-nie doente. Approxima-se o meu 
^im. O aviso do acauan nao falha nunca. Nao 
inais to pos.so occultar o ultimo pedido de tua 
luae, quando Tupan Ihe chamou ao Ceu: "Nun- 
ca deixes Ganunbi tomar banho na lagoa". A cus- 
to, entao, o velho page distende o rugoso indice, 
aponta para o lago, cujas aguas ondulam-.se leve- 
mente sob a caricia da brisa matutina, e .senten- 
,cia: "Ali, nos tempos de teus avos, viveu uma 
^'elha, bem vellia: tao velha que se nao podiam 
contar as luas de sua idade. " Certo dia, elia 
procurou teu avo, e teve e.sta prophecia: " O 
tilho do I teu filho, sera tao bello e forte como -iini 
jaguar '"Em suas maos o arco e o tacape, te- 
rao a rapidez do relampago e as con,sequencias do 
laio. ' Mas. se algum dia elle vir a imagem on- 
cantada de Yara, jqueT, e§ta no ■ fundo da lagoa, 
loda a sua energia e prestigio dcsapparccerao". 

pas.sara uma lua depoi.s desta revehiQao, 
o velho page .subia para o mundo de Tupan. O 
filho chorou amargamente, e toda a tribu se en- 
luctou. 

Muitas luas se contarn na tribu, depois da inor- 
te do velho page. Ganunbi adolescente ainda, 
ciicarna toda a predigao da fada. No manejq do 
2''co e o tacape, os irmaos de raga na0| o supe- 
lam. Nao ha animal selvagem que Ihe resista a 
®'i"a, quando se da as cagadas. Sua flecha cer- 
'^cira risca o espago e traz na ponta o mais agil 
Passaro, ou traga o horizonte, abatendo a mais 
selvagem anta. 

Surge-lhe, entao, Yacy, a mais linda virgem 
tribu, de tez morena como o jambo. FInleva-o 

pelo amor, domina-o pelo coragao. 
A' noitinha, passeiam os dois, imersos iiaquelle 

halo passional, no arrebatamento proprio daquella 
niocidade paga, quando Yacj' enxerga, ao longe, 
o reflexo da lagoa fatidica, cm nupcias com a 
luz merencoria da lua. como um grande espelho 
luzidio, desprendendo raios de variegadas .cores. 
^ acy, num gesto brusco, para; retem o, passo a 
Ganunbi, o avcr.Uira: " .--,c i .r,ir:s (j,;- 

■ nuubi, abstrahido na sua grande paixao, esqiiecc 
a recommendagao paterna, c exclama; "Vamos; 
ao teu lado nada temo". E partem. 

mcdida que se approximam da lagoa, esta, 
qual seductora ninfa, offerece mais encantadores 
aspectos de luz. Acercam-se da margem, e oh ! 
C|ue fascinagao para Ganunbi ! Kile, somente elle, 
avista no leito da lagoa a imagem encantada dc 
\ ara, mil vezes mai.s linda que Yacy. 

Yara, num gesto, distende para traz sua lon- 
aa cabelleira loura, aflora-se-lhe aos labios um 
lin(!o sorriso, abre o-i bragos a Ganunbi; que 
desi)i"ende da amada, e atira-se, num impeto, para 
o amplexo fatal. Quebra a monotonia do lago, 
somc-se. e dei.xa. apos si o redemoinho phor-pho 
recente das aguas... 
, \ acy, perplexa, tropega, afasta-se, c desappa- 
rcce na ciirva do caminlio... 

t 

O theatre nacional volta-se, agora, para os tKe- 
mas verdadeiramente fcrasileiros, apresentandc fi- 
guras-e factos historicos e assumptoa de nossa foi*- 
magao. Ernani Tounari vae ian^ar "Sinha Moya 
Chorou . . . Vendo-se na gravura a examinar com 
Zeze Fonseca e ConchJta Moracs, um len^o gau- 

cho, que sera usado de pe;a 
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POEMA INDIGENA 

(LENDA DO GUARANA') 

AlX'ljniRO SiAmrX €r,AlK 

.\a ti-ibu doi Maues, em terras do Amazonas. 
ha tempos, occorreu, segundo affirma a gente 
que vive ainda apegada aquellas longes zonas, 
urn drama, que enluctou, desoladoramente, 

Trcs geragoes dc heroes, indomitos guerreiros 
da taba de GUANABA — o chefe respeitado 
em todo o literal^ sertao, rios, outeiros 
desse enorme rincao de arcanos mil povoado. 

ARINO — era d varao desse tuchaua bravo 
urn mogo bello, e audaz, e forte, e destemido, 
a quem jamais a guerra e a dor deixaram travo 
em sua alma de heroe que nunca foi vencido... 

E nos prelios de amor, quando as cunh^b,", 

ngeis dos olhos cor da treva e labios cor do sangue, ' 
cm seu peito viril se aconchegavam, frageis, 
buscando na paixao, que a gente deixa exangue, 

Apos a docc lucta cm que'se empenham peitos 
rcscaldantes de amor, o goso, que qucbranta, 
ARINO venceu sempre e foi dos mais perfeitos 
detentores da gloria invicta qne os encanta... 

Havia, do outro lado, em terras do occidente, 
outra nagao guerreira, e indomita, e feroz, 
que, ha muito tempo, vinha. em lucta, frente h 

frente, 
combatendo GUANABA - o chefe de alma atroz. 

Miruiha — era o seu nome; e o seu poder, muj 

vasto; e o povo, que a compunha, um povo valoroso, 
audaz, tambem temido, e, do seul grande fasto 
histonco o sagrado, immensamente cioso... 

A filha do tuchaua — o grande RAQUINIA — 
a mais bella cabocla, em terras do Andera, 
de amores se votara ao bello ARINO, um d'ia 
em que, no rebentar da lucta. no Pira, 

Altivo e resoluto, e forte, e nobre, a frente, 
a combater, sem tregua; a despedir, ligeiro. 

Dr. Alcimiro Saint-CIair 

as flechas, contra o pai, destemerosamente, 
o vira, deslumbrante, e bello, e sobranceiro... 

E, numa noite escura, a se esgueirar, niedrosa, 
por entre o matagal que circundava a taba, 
NAIA fugiu... E, apos, como um botao de rosa, 
desabrochou, sublime, em terras de GUANABA.. 

A lucta, que surgiu, depois, entre os dois povos 
indigenas da gleba, assignalou, bem fundo, 
a prepotencia immensa, em surtos claros, novos, 
do vencedor maue — famosa, em todo o mundo.. 

Vencido, RAQUINIA, em certa noite, invoca, 
a luz de uma fogueira acesa no terreiro, 
o poder do paie sagrada da maloca, 
para vingar a tribu eifacelada. . Ordeiro, 

Submisso, o paie velho, o Espirito do Mai 
lURUPARI convida a vir dizer, na terra, 

o feitigo a fazer, para abater, letal, 
o orgulhoso inimigo, o que os vcnceu, na guerra... 

TBFTBTL. 
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POEMA INDIGENA 

► •IIOiWIIItfKrjtTarfili-tHMr-W MB »IHM» 

(LENDA DO GUARANA') 

iTX'lJnilR<» JiAIJTT €I4A1« 

Ka tribu do!, Maue«, em terras do Amazonas, 
ha tempos, occorreu, begimdo affirma a gente 
que vive ainda apegada aquellas longes zonas, 
urn drama, que enluctou, desoladoramente, 

Tres geragocs dc heroes, indomitos guerreiros 
da taba de GUANABA — o chefe respeitado 
em todo o literal^ sertao, rios, outeiros 
desse enorme rincao de arcanos mil povoado. 

ARINO — era o( varao desse tuchaua bravo 
urn moco bello, e audaz, e forte, e destemido, 
a quem jamais a guerra e a dor deixaram travo 
cm sua ahna de heroe que nunca foi vencido... 

E nos prelios de amor, quando as cunhambi* 

ngeis dos olhos cor da treva e labios cor do sangue, 
cm seu peito viril se aconchegavam, frageis, 
buscando na paixao, que a gente deixa exangue, 

Apos a doce lucta cm que se empenham peitos 
rcscaldantes de amor, o goso, que quebranta, 
ARINO venceu sempre e foi dos mais perfeitos 
detentores da gloria invicta que os encanta... 

Havia, do outro lado, em terras do occidente, 
outra nacao guerreira, e indomita, e feroz, 
Que, ha muito tempo, vinha, em lucta, frente a 

frente, 
combatendo GUANABA _ o chefe de alma atroz. 

Miranha era o seu nome; e o seu poder, muj 
vasto; 

e o povo, que a compunha, um povo valorcso, 
audaz, tambem temido, e, do seu| grande fasto 
histonco o sagrado, immensamente cioso... 

A filha do tuchaua — o grande RAQUINIA — 
a mais bella cabocla, em terras do Andera, 
de amores se votara ao bello ARINO, um d'ia 
em que, no rebentar da lucta, no Pira, 

Altivo e resoluto, e forte, e nobre, a frente, 
a combater. sem tregua; a despedir, ligeiro. 

Dr. Alcimiro Saint-Clair 

as fiechas, contra o pai, destemerosamente, 
o vira, deslumbrante, e bello, e sobranceiro... 

E, numa nolte escura, a se esgueirar, medrosa, 
por entre o matagal que circundava a taba, 
NAIA fugiu... E, apos, como um botao de rosa, 
desabrochou, sublime, em terras de GUANABA.. 

A lucta, que surgiu, depois, entre os dois povos 
indigenas da gleba, assignalou, bcm fundo, 
a prepotencia immensa, em surtos claros, novos, 
do vencedor maue — famosa, em todo o mundo.. 

Vencido, RAQUINIA, em certa noite, invoca, 
a luz de uma fogueira acesa no terreiro, 
o pocler do paie sagrado da maloca, 
para vingar a tribu eifacelada. . Ordeiro, 

Submisso, o paie velho, o Espirito do Mai 
lURUPARI convida a vir dizer, na terra, 

o feitigo a fazer, para abater, letal, 
o orgulhoso inimigo, o que os vcnceu, na guerra... 
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Mas, Tupana, que e bom, que e justo, e que c 

pcrfeito, 
julgando esse castigo, atroz, em que o maue 
o orgulho seu baixara e a fronte sobre o peito, 
humilde, conservava, ao paie, disse: — lATfi, 

O soffrimento e grande em que teu povo vive !... 
Kncontra-se abatido o orgulho a que essa gente 
ateve-se arraigada... Escuta-me; Revive, 
dessa ra?a, o moral!... Torna-a, outra vez, po- 

tente !. . 

Procura, na floresta, arbusto sarmentoso, 
'iispostas, gcralmente, as folhas, alternadas, 
em gavinhas, no galho; as flores, em formoso 
contacto, em caches bem formados, ajustadas; 

O lar de nosso dedicado iynotipista Manocl 
Rayol e sua esposa d. Julia Rayol, enluctou-se 
com o fallecimento premature de sua filha^ »e- 
nhorita Maria de Lourdes Rayol, de 16 annos de 
cdaae. 

A extincta que era applicada alumno do "Col- 
legio Cysne" falleceu no dia 30 de Setembro. 

O fructo, niui carnoso, em capsulas cnvolto, 
um rubro .-jtilante, em grau de madureza... 

s sementes, se extraem do arilo desenvolto 
as aguas de um regato, a flor da correnteza. 

Lavadas, com cuidado, e, ao sol, depois, secadas; 
reduzidas a p6; e a massa cohsistente; 
cm duros paes, por fim; ralados, em cerradas 
I'nguas de peixe... lATE: salva essa pobre 

gente !... 

de Novembro — 1940 

E lURUPARI' baixou. E, ao feiticeiro, ensina, 
em linguajar secreto, a infame beberagem 
que as maes-cunhas-maues, aos poucos, em surdina, 
era preciso dar, para lograr vantagem... 

Escoihe MACUNA, filho de Nfi, c commettc 
a mcumbcncia espinhosa... E, empos, a grande 

ra?7 
cos valentes da gleba, ostenta o atro ferrete 
de impotente, de fraca, e de inviril, de crassa... 

ATHEXAS 

E a yoz de Tupana perdeu-se na amplidao... 
O paie desvendou, nas longas reticencias 

o Espirito do Bem, que emudece o Trovao, 
o segredo essencial de todas as presciencias.'.. 

E lATE, cumprindo, d risca, as ordens emanadas 
do Grande Pae do Ceu, cuidou, tao diligente, 
do Mai que Ihe tornara as hostes desgragadas, 
Que, em pouco tempo, o povo alevantou-se, in- 

gente !.., 

(O p6 dessa semente — o guarani selvagem, 
contendo, em grande dose, as principae.s substan- 

... . cias que a chimica isolou — por que sao fortes e agem, 
de modo active e certo, e em varias circums- 

tancias. 

Sobre o organismo humano, em crise: enfraque- 

cido astemco e kbril; inapetente e frio...- 
e o elixir vigor, por sabios discutido 
cm todo este Universe immense, annos, a fio !....) 

E foi assim que a raga indigena do Norte 
a itante eternal das terras de Amazonas-— 

se a evantou do caos, resussitou da Morte 
c, %aroni!, domina as mai"! formosas j-nnas !... 

Municipio de Passagem-Franca. Canaviaes e quin 
ta« em plena vitalidade 
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O fructo, mui carnoso, em capsulas envolto, 
urn rubro .-jtilante, em grau de madureza. 

- s sementes, se extraem do arilo desenvolto 
fguas de um regato, a flor da correnteza 

Lavadas. com cuidado, e, ao sol, depois, secadas; 
reduzidas a p6; e a massa consistente; 
cm duros paes, por fim; ralados, em cerradas 
I'nguas de peixe... IAT£: salva essa pobre 

gente !... 

1.' de Novembro — 1940 .\THF.NAs 

E lURUPARI' baixou. E, ao feiticeiro, ensina, 
em linguajar secreto, a infame beberagem 
que as maes-cunhas-maues, aos poucos, em surdina, 
era preciso dar, para lograr vantagem... 

Escolhe MACUNA, filho de NE, e commettc 
a mcumbencia espinhosa... E, empos, a grande 

rac? 
tics valentes da gleba, ostenta o atro ferrete 
de impotente, de fraca, e de inviril, de crassa... 

Mas, Tupana, que e bom, que e justo, e que e 

pcrfeito, 
julgando esse castigo, atroz, em que o maue 
o orgulho seu baixara e a fronte sobre o peito, 
humilde, conservava, ao paie, disse: — lATfi, 

O soffrimento e grande em que teu povo vive !... 
Encontra-se abatido o orgulho a que essa gente 
ateve-se arraigada... Escuta-me: Revive, 
dessa raga, o moral!... Torna-a, outra vez, po- 

tente !, . 

Procura, na floresta, arbusto sarmento.so, 
'lispostas, gcrahnente, as folhas, alternadas, 

gavinhas, no galho; as flores, em formoso 
contacto, em caches bem formados, ajustadas; 

O lar de nosso dedicado iynotipista Manocl 
Rayol e »ua esposa d. Julia Rayol, enluctou-«e 
com o fallecimento prematura de sua filha, »e- 
nhorita Maria de Lourdes Rayol, de 16 annos de 
cdaae. 

A extincta que era applicada alumna do "Col- 
legio Cysne" falleceu no dia 30 do Setembro 

E a yoz de Tupana perdeu-se na amplidao... 
^ paie desvendou, nas longas reticencias 

Espirito do Bem, que emudece o Trovao, 
o segredo essencial de todas as presciencias.'.. 

E lATE, cumprindo, 4 risca, as ordens emanadas 
ao Grande Pae do Ceu, cuidou, tao diligente, 
ao Mai que Ihe tornara as hostes desgragadas, 
•Jue, em pouco tempo, o povo alevantou-se, in- 

gente !.., 

(O p6 dessa semente — o guaranA selvagem, 
contendo, em grande dose, as principaes substan- 

... . cias que a chimica isolou — por que sao fortes e agem, 
de modo active e certo, e em varias circums- 

tancias. 

Municipio de Passagem-Franca. Canaviaes e quin- 
ta» em plena vitalidade 

Sobre o organismo humano, em crise: enfraque- 

cido astenico e febril; inapetente e frio...~ 
e o elixir vigor, por sabios discutido 
em todo este Universo immenso, annos, a fio !....) 

E foi assim que a raga indigena do Norte 
a itante eternal das terras do Amazonas ■— 

se alevantou do caos, resussitou da Morte 
c, ^aronil, domina as mai"! formosas ;'onas !... 
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NA FESTA DA BANDEIRA 

,..R OS labaros verdcs nos ares oiululau; 
^ na gloria da Patria"... 

Souzandrade 

i"e>tcja-sc a (iczfiiovc do iiovemI)ro a festa da 
[iaiideira Nacioiial, ((uc 

lias dobras tao vivas dc cores tao nossas, 

ininieiiso. o firasil, palpita e estremece. 

em estos de vida, do forga c valor, 

de .soiilios e creiigas, de .honra e licroi.smo ! 

E'. sein duvida, unia das grandes datas iiacio- 
iiaes, o dia em que commemoramos a grandeza da 
Patria, na grandeza de sou inais vivo e mais sa- 
grado s3nnbolo, — a Bandeira. 

Registrando esse faustoso acontecimento, que- 
remos," iiqui, assignalar, que as cores festivas de 
nossa Bandeira, nao foram escolhidas arbitraria- 
mente, como muita geiite acredita,"" para panejar 
no alto dos mastareus, como symbolo de nossa 
nacionalidade. 

Ha, nas cores de nossa Bandeira, uma realida- 
dc historica, uma razao de scr mais positiva, de 
que aj de traduzir, lyricamente, no verde, as nos- 
sas niattas, e no amarello. o oiro das grupiaras Cc, 
paiz. , 

As bandeiras, que atravez de todos os tempos, 
si.gnificavam prestigio de suzcranos, de casas, de 
pessoas e de familias, seinpre existiram desde as 
eras lieroicas, como se evidencia dos escriptos 
de Homcro, Virgilio, na mythologia grega, roma- 
na^, egypcia. escandinava e japoneza, como assi- 
gnala o escriptor Pedro Lessa.- As armas, os es- 
cudos dos guerreiros antigos traziam symbolos de 
todos OS seus deuses, semideuses, heroes. Mas, as 
bandeiras so comeQaram appareccr muito mais 
tarde como s3mibolo de NaQoes. A primeira ban- 
deira que surgiu para traduzir a mystica de um 
povo e como representativa de uma nagao foi a 
norte-americana em 1773, arvorada pelos revolu- 
cionarios da independencia desse paiz e era toda 
branca com um pinheiro verde-claro no centro. 
A segunda foi a bandeira da Franga criada cm 
1791. Em ambas as cores significavam factos his- 
toricos. traduziam mais do que motivos ideologi- 
cos. Assim, em todas as liandeiras de todas as na- 

Coes, as cores vivem algunia cousa de real, do ver- 
dadeiro... 

Na Bandeira Brasileira as cores teem, por sua 
vez, Uma significagao bistorica. Nao tr'aduzeni 
mattas nem riqueza de ouro, que, no Hrasil, a maior 
ri(|ueza, seria, nesse caso, a de ferro c|ue so em 
.\finas ha mais de 5 bilboes de touelladas. As co- 
res nacionaes teem outra significagao. 

O verde representa a Casa de Braganga, era 
a cor de D. Pedro, o proclamador de nossa Inde- 
pendencia e o amarello era a cor da Casa de Lo- 
rena^ a cor da mullier de D. Pedro a archidu- 
queza Leopoldina da iKustria. 

Quando D. Pedro, proclamou a tndependen- 

Scnhorita Joselita Veras Costa, destacado e fino 
ornamento da sociedade de Caxias, neste Estado, 
e professora da escola Dr. Paulo Ramos, onde 
desempenha com esmero e carinho o seu mester, 
prcparando centenas de creancinhas para as luctas 

de amanhan 
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NA FESTA DA BANDEJRA 

...K OS laharos verdcs nos ares oiululaii; 
, iia gloria da I'atria"... 

Souzandrade 

l"c>teja-se a dczt-iiove do iiovcmhro a lesta da 
liaiideira Naciouai, ciiie 

lias dohras tao vivas de' cores tao iiossas. 

imnieiiso. o firasil. palpita c estremecc, 

em eslos de vida, de forga e valor, 

de soiilios e creiigas, de honra e lieroismo I 

seiii duvida, uma das grandes datas iiacio- 
iiaes, o dia em que commemoraraos a grandeza da 
Patria, na grandeza de seu mais vivo e mais sa- 
grado symbolo, — a Bandeira. 

Registrando esse faiistoso acontecimeiito, que- 
remos,' aqui, assignalar, que as cores festivas de 
nossa Bandeira, nao forain escolhidas arbitraria- 
inente, como muita gente acredita, para panejar 
no alto dos mastareus, como symbolo de nossa 
iiacionalidade. 

Ha, nas cores de nossa Bandeira, uma realida- 
de historica, uma razao de scr mais positiva, de 
que ai de traduzir, lyricamente, no verde, as nos- 
sas niattas, e no amarello. o oiro das grupiaras cic 
paiz, , 

As bandeiras, que atravez de todos os tempos, 
significavam prestigio de suzeranos, de casas, de 
pessoas e de familias, sempre existiram desde as 
eras heroicas, como se evidencia dos escriptos 
de Homcro, \'irgilio. na mythologia grega, roma- 
na^, egypcia, escandinava e japoneza, como assi- 
gnala o escriptor Pedro Lessa. As armas, os es- 
cudos dos guerreiros antigos traziam symbolos de 
lodos OS seus deuses, semideuses, heroes. Mas, as 
bandeiras so comeqaram apparecer muito mats 
tarde como s^'mbolo de Nagoes. A primeira ban- 
deira que surgiu para traduzir a mystica de um 
povo e como representativa de uma nagao foi a 
norte-americana em 1775, arvorada pelos revolu- 
cionarios da independencia desse paiz e era toda 
branca com um pinheiro verde-claro no centro. 
A segunda foi a bandeira da Franca criada em 
1791. Em ambas as cores significavam factos his- 
toricos. traduziam mais do que motivos ideologi- 
cos. .-\ssiin. em todas as bandeiras de todas as na- 

(;6es, as cores vivem algunia cousa de real, do ver- 
dadeiro... 

K'a Bandeira Brasileira as cores teem, por sua 
vez, Uma significagao bistorica. Niio tr'aduzeni 
mattas nem riqueza de euro, que, no Brasil, a maior 
ri(|ueza, seria, nesse caso, a de ferro que so em 
Minas ha mais de 5 bilboes de tonelladas. As co- 
res nacionaes teem outra significagao. 

O verde represeiita a Casa de Braganga, era 
a cor de D. Pedro, o proclamador de nossa Inde- 
pendencia e o amarello era a cor da Casa de l.o- 
rena^ a cor da inullier de I). Pedro a archidu- 
tjueza Leopoldina da Austria. 

Quando D. Pedro, proclamou a Independen- 

Senhorita Joselita Veras Costa, destacado e fino 
ornamento da sociedade de Caxias, neste Estado, 
e professora da escola Dr. Paulo Ramos, onde 
desempenha com esmero e carinho o seu mester, 
preparando centenas de creancinhas para as luctas 

de amanhan 
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Belem do Para — Membros das familias Celestino Santos e . • • r, ^anios e ujaima horluns. em visita ao Bosque 

Rodrijues - Alves 

cia arrancoH dc chapeu o lago porttiguez, e passou, 
'lesde cntao, a usar, ura lago verde, simplesmeut 
verde, no brago e no chapeu, com a legenda, In- 
dependencia, on Morte. Por ahi se evidencia, que, 
"■'"1 substituigao ao tope das Cortes portuguczas, 

prnicipe passou a usar siinplesmente a cor da 
casa dc Braganga, "couleur de la maison delBra- 
gan^a", como assignalou o barao de Wan_sel eni 
Ncu officio a Metternick, sobre os acontecimentos 
do Brasil, naqnella epoca. 

Sabe -se, ainda, que a cor verde era a cor da 
casa de Braganga pelo facto ainda de que no dir. 
14 de setcmbro a princeza D. Leopoldiha, distri- 
I'uiu as pessoas presentes a chegada de D. Pedr) 
^ Quinta da Boa. Vista, la^os verdes, arrancai.Ios 
tie suas almofadas e travesseiros. 

D. Pedro unindo as duas cores-verde e ama- 
rello — quiz traduzir a reuniao das duas casas, a 
sua e a de sua esposa, para que, mais, se cunipris- 
se uma tradigao, seguida em todos os tempos, pe- 
los criadores de povos e de nagoes livres e pela 
sj'mbolistica, existente a respeito de brazoes e de 
bandeiras. As duas cores verde e amarello de 
nossa Bandeira foram adoptadas por um decreto 
de D. Pedro e que tem a data dc 18 de setembio 
de 1822, data essa que bem poderia ser tarabem 
festejada como sendo a data das cores nacioiiaes. 

Confirmando tudo isso, ha um longo officio 
do chanceller Caminlia c Menezes, nosso ngente 

diplomatico na Austria, em que da conta a Jose 
bonifacio da explicagao que, em Vienna, dera 
<icei ca <ie nossa bandeira. 

•• ...expliquei .egualmente o motivo e sienii.- 
cagoes das cores verde e amarello, de que se con- 
poe a Bandeira do Brasil, por serem as cores na- 
cionaes declaradas por lei. Estas explicagoes pa- 
receu-me haverem plenamente satisfeito a S. A' 
desvanecendo a idea pouco favoravel, que aq.-j 
St tinlia de espirito com que se fizeram taes mu- 
danqas e lizongeando o motivo .que dei de se adop- 
<ar a cor amarella com o verde por ser esta da ca^a 
de Braganga e a amarella a da casa de Lorena 
de que usa aj familia imperiali". 

Per esse testemunho do Marquez de Resen- 
d'-^ ve-se bem claro, que a uniao das cores nacio- 
naes lepresenta a uniao das cores das casas de 
Braganga e. cle Loren;i. 

Sao essas cores festivas, que hoje vivem cm 
nossa Bandeira, palpitantes de belleza, duas c6res. 
que alem da tradigao de fidalguia que ellas repre- 
sentam, tocam-nos profundamente a nossa alma, 
porque vivem espalhadas em toda parte, derrama 
< as pela natureza do Brasil em apotheoses e des- 
iumbramentos. 

Na data memoravel da Bandeira Nacional, 
exaltemos a patria, glorificando-lhe o sen symbola 
immortal, que e tudo o que'e nosso, Justiga e De- 
ver, e alma sagrada dc nosso P)rasil. 
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cia airancou dc chapeii o lago portuguez, e passou, 
'lesde cntao. a usar, um lago vcrde, simplesineiu^ 
verde, no braco e no chapeu, com a legenda, In- 
dcpendencia, on Mortc. Per ahi se evidencia, que, 

Riibstitnigao ao tope das Cortes portugiiczas, 
prnicipe passou a usar siniplesmente a cor da 

casa de Braganga, "couleur de la niaison deiBrri- 
ganija", como assigiialou o barao de \Van,sel ein 

officio a Metternick, sobrc os acontecimentos 
do Pirasil, naqnella epoca. 

Sabe -se, ainda, que a cor verde era a cor da 
casa de Braganga pelo facto ainda de que no '!ir. 
14 de setembro a princeza D. Leopoldina, distri- 
liuiu as pessoas presentes a cliegada de D. Pedrj 
a Quinta da Boa Vista, lagos verdes, arrancados 
tie suas almofadas e travesseiros. 

D. Pedro unindo as duas cores-verde e ama- 
rello — quiz traduzir a reuniao das duas casas, a 
S'lia e a de sua esposa, para que, niais, se cumpris- 
se uma tradigao, seguida em todos os tempos, pe- 
los criadores de jiovos e de nagoes livres e pela 
symbolistica, existente a respeito de brazoes e de 
bandeiras. As duas cores verde e amarello de 
nossa Bandeira foram adoptadas por um decreto 
de D. Pedro e que tem a data de 18 de seten;bt o 
de 1822, data essa que bem poderia ser tambem 
festejada como sendo a data das cores nacionaes. 

Confirmando tudo isso, ha um longo officio 
do clianceller Caminlia c ^^cne;^cs, nosso nyentf 

diplomatico na Austria, em que da conta a Jose 
bonifacio da explicagao que, em Vienna, dera 
<icei ca <ie nossa bandeira. 

•• ...expliquei .egualmente o motivo e signii,- 
cagoes das cores verde e amarello, de que se con>- 
poe a Bandeira do Brasil, por serem as cores na- 
cionaes declaradas por lei. Estas explicagoes pa- 
receu-me haverem plenamente satisfeito a S. A. 
dc;,\anecendo a idea pouco favoravel, que aq:;l 
se tinlia de espirito com que se fizeram taes niu- 
danqas e lizongeando o motivo .que dei de se adop- 
tar a cor amarella com o verde por scr esta da ca^^a 
de Braganga e a amarella a da casa de Lorena 
de que usa aj familia imperial!". 

Per esse testemunho do Marquez de Resen- 
de. ve-se bem claro, que a uniao das cores nacio- 
naes lepresenta a uniao das cores das casas de 
Braganca e. de Lorena. 

Sao tssa.s cores festivas, que hoje vivem em 
nossa Bandeira, . palpitantes de belleza, duas cc'.res, 
que alem da tradigao de fidalguia que ellas repre 
sentam, tocam-nos profundamente a no.ssa alma, 
porque vivem espalhadas em toda parte, derrama 
das pela natureza do Brasil cm apotheoses e des- 
lunibramentos. 

Na data memoravel da Bandeira Nacional, 
exaltemos a patria, glorificando-l!ie o sen symboi.i 
immortal, que e tudo o que'e nosso, Justiga e De- 

- er, c ahiia sagrada de nosso Brasil. 

Belem do Para - Membros das famillas Celestino Santos e Djalma Forlun. em visita ao Bosquo 

Rodvi^ues ■ Alves 
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NAO LEVANTES A MAO, N'UM GESTO REPUDIADO 
POR TEU PROPRIO PAIZ, UM GESTO QUE TRADUZ, 
EM VEZ DA CONTINENCIA ALTIVA DO SOLDADO, 
SIGNAL DE SERVIDAO QUE A ESCRAVO TE REDUZ. 

UM FILHO DO BRASIL, TORRAO ABENgOADO, 
PATRIA IMMENSA E FEUZ, TERRA DE SANTA CRUZ. 
ERGUE AS MAOS, TAO SOMENTE, EM PRECE, PROSTERNADO, 
ANTE A IMAGEM SERENA E PURA DE JESUS. 

f 

SOB O ESCUDO DA LEI, DA LIBERDADE E A CRENQA. 
A PATRIA BRASILEIRA, ENIERGICA E VIRIL, 
E' CONTRA O DESPOTISMO, A' TYRAMNIA INFENSA. 

NAO LEVANTES A MAO, NUM GESTO DEGRADANTE I 
NA AMERICA NASCESTE ! E'S FILHO DO BRASIL ! 
NAO QUEIRAS SER PYGMEU, QUE E'S FILHO DE UM GIGANTE ! 

TBFTBTL 
i' '■ Biblioteca Publics Benedito Leite 
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NAO LEVANTES A MAO, N'UM GESTO REPUDIADO 
POR TEU PROPRIO PAIZ, UM GESTO QUE TRADUZ, 
EM VEZ DA CONTINENCIA ALTIVA DO SOLDADO, 
SIGNAL DE SERVIDAO QUE A ESCRAVO TE REDUZ. 

UM FILHO DO BRASIL, TORRAO ABEN^OADO, 
PATRIA IMMENSA E FELIZ, TERRA DE SANTA CRUZ. 
ERGUE AS MAOS, TAO SOMENTE, EM PRECE, PROSTERNADO, 
ANTE A IMAGEM SERENA E PURA DE JESUS. 

SOB O ESCUDO DA LEI, DA LIBERDADE E A CRENQA. 
A PATRIA BRASILEIRA, ENIERGICA E VIRIL, 
E' CONTRA O DESPOTISMO, A' TYRAMNIA INFENSA. 

NAO LEVANTES A MAO, NUM GESTO DEGRADANTE ! 
NA AMERICA NASCESTE ! E'S FILHO DO BRASIL ! 
NAO QUEIRAS SER PYGMEU, QUE E'S FILHO DE UM GIGANTE ! 

Biblioteca Publica Benedito Leite 
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Em 

Arai>:NAs l>:.g. 31 

nomenagem 

(A' memoria de Armando Vieira da Siiva) 

..."do bjavo cavalleiro, restava apenas a me- 
moria ..." 

Fiquei tristemente relembrando esta phrase de 
Humberto de Campos, hoje, que o telegrapho ;rou- 
xe-nos a triste nova do fallecimento do niaviosij 
poeta dr. Armando Vieira da Silva ! 

Dolorosa e a noticia que veio vestir de crepe as 
letras Maranhenses, das quaes o grande beletris- 
ta era um dos mais fulgurantes representantes 

Quando a adolescencia entreabria para o meu 
«spinto, o mundo maravilhoso dos sonhadores, o 
estro suavissimo de Vieira da Silva, foi por mim, 
um dos mais admirados e queridos. 

Nao o conhecia pessoalmente, mas as suas es- 
trophes e rimas sonoras, quantas vezcs disse, ad.-- 
Ptando-as a mim, no enthusiasmo crepilante de 
nenina e moga ! 

Annos depois, quando acontecimentos Felizes 
nie fizeram encontrar' o seu perfil louro de prin- 

scandinavo, quando Ihe ouvi a palavra ele- 
gJn'.e e casti^a com que encantava um auditorio 

eliie, mais se vincou no meu espirito o tr;i(;o 
da sua personalidade inconfundivel e forte, maior 
e mais alta a minha admiragao o envolvia no halo 
<^os previlegiados ! 

Hoje que os seus despojos baixam a terra 
fria, bem longe deste Maranhao que elle tanto 
aniou, venho trazer a sua memoria imperecivel 
do poeta e maranhense que soube honrar as tra- 
digoes desta Athenas Brasileira, o meu ramo de 
saudades. 

Culto, distincto, simples e bom, Vieira da Sil- 
despertava em cada leitor ou ouvinte, idras 

suaves e cheias do sortilegio encantador da sua 
lima de eleigao. 

Eu o vejo transfigurado de bondade nas na- 
ginas magnificas de "Consolasao"... 

Qual o maranhense amante das boas letras 
do movimento literario da sua terra, que nao co- 
"bega a figura suave e boa de Sinharinha ? 

Quem nao palmilhou, conduzido pela prosa 
lavrada em marmore grego" do poeta, as ruas e 

Pragas de S. Luiz^ em episodios da sua vida 
Quem nao relembra noites memoraveis na 

Academia de Letras e Sj'ndicato Maranhense dc 
Imprensa, sociedades das quaes era presidente, r,o 
Gremio Recreativo Portuguez, que o conta\a en- 
tre OS seus amigos illustres e do qual era Socio 
Honorario, horas incsqueciveis cm que a phanta- 

sia do poeta e a /cultura e talento do orador, ves- 
tiam de euro e seda em qualquer narrativa ou 
conferencia; prendiam, impressionavam, nesse 
ma;cante caracteristico de quem fazia de tudo na 
vida, um motivo de belleza. 

Maranhense amigo da sua gleba e de seus ir- 
maos, espirito activo e emprehendedor, fez tam- 
bem da vida uma legenda de trabalho. 

A Companhia Telephonica e um attestado da 
sua energia e devotamento ao progresso da sua 
terra, pois como maior accionista, collaborou para 
a sua transformagao, dotando S. Luiz de um ser- 
vigo de telephones, moderno. 

Se, como disse um notavel escriptor conterra- 
neo, "a vida e cada vez mais brutalisante e o ho- 
mem moderno na lucta pelo pao diario^o obtem 
com o suor do seu rosto, perdendo as riquezas da 

Jose Carlos, interessante (ilhinho do casal Carloj 
Coelho e Benedicta Costa Coelho, residentes na 

cidade de Caxiac 

Biblioteca Publics B«nedito Leite 
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Em nomenagem 

^A' ruenioria dc Armando Vieira da Siiva) 

..."do bravo cavalleiro, restava apenas a me- 
t moria..." 
! Fiquei tristemente relembrando esta phrase de 

Humberto de Campos, hoje, que o telegrapho irou- 
xe-nos a triste nova do fallecimento do niaviosij 
poeta dr. Armando Vieira da Silva ! 

Dolorosa e a noticia que veio vestir de crepe as 
letras Maranhenses, das quaes o grande beletris- 
ta era um dos mais fulgurantes representantes 

Quando a adolescencia entreabria para o meu 
«spinto, o mundo maravilhoso dos sonhadores, o 
estro suavissimo de Vieira da Silva, foi por mim, 
uni dos mais admirados e queridos. 

Nao o conhecia pessoalmente, mas as suas es- 
trophes e rimas sonoras, quantas vezes disse, ad.,- 
Ptando-as a mim, no enthusiasmo crepitante de 
nenina e moga ! 

Annos depois, quando acontecimentos t'elizes 
nie fizeram encontrar' o seu perfil louro de prin- 
cipe scandinavo, quando Ihe ouvi a palavra ele- 
gan'.e e casti^a com que encantava um auditorio 

eliie, mais se vincou no meu espirito o tr:i(;o 
da sua personalidade inconfundivel e forte, maior 
e mais alta a minha admiragao o envolvia no halo 
<^os previlegiados ! 

Hoje que os seus despojos baixam a terra 
fria, bem longe deste Maranhao que elle tanto 
aniou, venho trazer a sua memoria imperecivel 
do poeta e maranhense que soube honrar as tra- 
digoes desta Athenas Brasileira, o meu ramo de 
saudades. 

Culto, distincto, simples e bom, Vieira da Sil- 
^3 despertava em cada leitor ou ouvinte, idras 
suaves e cheias do sortilegio encantador da sua 
alma de eleiQao. 

Eu o vejo transfigurado de bondade nas na- 
ginas magnificas de "Consolasao"... 

Qual o maranhense amante das boas letras ^ 
do movimento literario da sua terra, que nao co- 
nhega a figura suave e boa de Sinharinha ? 

Quem nao palmilhou, conduzido pela prosa 
lavrada em marmore grego" do poeta, as ruas e 

Pragas de S. Luiz^ em episodios da sua vida 
Quem nao relembra noites memoraveis na 

Academia de Letras e Syndicate Maranhense dc 
'mprensa, sociedades das quaes era presidente, no 
Gremio Recreativo Portuguez, que o contava e'l- 
tre OS seus amigos illustres e do qual era Socio 
Honorario, horas incsqueciveis cm que a phanta- 

sia do poeta e a /'cultura e talento do orador, ves- 
tiam de ouro e seda em qualquer narrativa ou 
conferencia; prendiam, impressionavam, nesse 
maicante caracteristico de quem fazia de tudo na 
vida, um motivo de belleza. 

Maranhense amigo da sua gleba e de seus ir- 
maos, espirito activo e emprehendedor, fez tam- 
bem da vida uma legenda de trabalho. 

A Companhia Telephonica e um attestado da 
sua energia e devotamento ao progresso da sua 
terra, pois como maior accionista, collaborou para 
a sua transformagao, dotando S. Luiz de um ser- 
vigo de telephones, moderno. 

Se, como disse um notavel escriptor conterra- 
neo, "a vida e cada vez mais brutalisante e o ho- 
mem moderno na lucta pelo pao diario o obtem 
com o suor do seu rosto, perdendo as riquezas da 

Jose Carlos, interessante filhinho do casal Carlos 
Coelho e Benedicta Costa Coelho, residentes na 

c!dade de Caxias 
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ATIIEXAS Pag. 32 

V 

O vivo e intelli^entc menino Custodio da Silva 

Moraes Rego, dilecto' filho do casal Cicente Mo- 

raes Rego e sua digna esposa d. Elza da Si.'w. 

Moraes Rego, maranhenses, actualmente, resiHtn- 

do em Therezina 

alma e as floragoes do espiritoVieira da Silva 
fci dos raros que souberam cada vez mais clevar- 
sc furtando-se a corrente pcrfida das esterilidade- 
moraes. ^ 

E!le era cada vez melhor. 
Dahi o seu desejo de coiisolar, espalhar scie- 

nidade... alegria !... 
A sua brilhante bagagem litcraria assini o :if- 

firma. 
E no sen '"retiro" do Camiiiho Grande, o;idc: 

ellq no eterno culto pela Natureza, cultivava fl6- 
res e fructos, tnlanguescem as rosas sentindo a 
falta das suas maos de artista que procurara crear 
no seu '"foyer, o seu mundo de Relleza... de .So- 
nho,.. 

Enlanguescem e niorrem as rosas, mas o seu 
perfume ethereo e doce, fica largo tempo embalsa- 
mando o ambiente ! 

De Vieira da Silva, ficou-nos com a saudade- 
presenga dos ausentes, as. trescalantes e lumino- 
sas flores do seu espirito e do seu coragao. 

Ellas hao de trazelj-o vivo no rythmo dos seus 
versos, nas vibragoes explendorosas da sua prosa, 
as geragoes vindouras, como um clarao que se 
projecta a distancias infinitas. 

Os poetas nao morrem... E se na terra vesti- 
mos crepe para a velada da morte em volta dos 
seus tumulos, o ceu celebra a sua ascengao a im- 
mortalidade. 

2\a algidez da sua tumba, com esta homc:iagcm 
o meu ramo de saudades. 

giesta 
9-dc-10-de-94(l 

O dr Alberto Guani, chanceller do Uruguay, quaii- 
do, no dia 7 de setembro, pronunctava o ssu dis- 

curso saudando o povo brasileiro 

Sr. Alvaro Pio Correa Lima, digno collector da' 
Rendas Estadoaes em S. Birnardo nesto Estad^ 
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O vivo e intelligentc menino Custodio da Silva 

Moraes Rego, dilecto' filho do casal Cicente Mo- 

raes Rego e sua digna esposa d. Elza da Si.'w. 

Moraes Rego, maranhenses, actualmente, residin- 

do em Therezina 

alma e as floragoes do espirito", Vieira da Si!va 
fc-i dos raros que souberam cada vez mais clevar- 
se fiirtando-se a corrente pcrfida das esterilidadef 
moraes. 

E!ie era cada vez melhor. 
Dahi o seu desejo de consolar, espalhar sere- 

nidade... alegria !... 
A sua brilliants bagagem literaria assiin o ;if- 

firma. 
E no sei! "retiro" do Caminho Grande, oudi- 

ellq no eterno ciilto pela Natureza, cultivava (lo- 
res e fructos, tnlanguescem as rosas sentindo a 
falta das suas maos de artista que procurara crear 
no seu "foyer, o seu mundo de Relleza... de .So- 
nho... 

Enlanguescem c niorrem as rosas, mas o seu 
perfume ethereo e doce, fica largo tempo embalsa- 
mando o ambiente ! 

De Vieira da Silva, ficou-nos com a saudade- 
presenga dos ausentes, as trescalantes e lumino- 
sas flores do seu espirito e do seu coragao. 

Ellas hao de traze^-o vivo no rythmo dos seus 
versos, nas vibragoes explendorosas da sua prosa, 
as geragoes vindouras, como um clarao fiue se 
projecta a distancias infinitas. 

Os poetas nao morrem... E se na terra ve<:ti- 
mos crepe para a velada da morte em volta dos 
seus tumulos, o ceu celebra a sua ascengao a im- 
mortalidade. 

Na algidez da sua tumba, com esta homenageni 
o meu ramo de saudades. 

giesta 
y-dc-l()-de-040 

Sr. Alvaro Pio Correa Lima, digno collector da' 
Rendas Esl.-idoaes em S. Bernardo ucsto Estad^ 

O dr Alberto Guani, chanceller do Uruguay, quan- i 
do, no dia 7 de setembro, pronunciava o ssu dis- { 

curso saudando o povo brasileiro 1 
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' GALERIA DE POET AS 

...   ■ t 

J. G. dc-Araujo,.-Jorge e o nome niais festcja- 
do e adirfTfado entre os t>betas -da nova geragao 
brasileira. 

Au'tor de, varies livros;-esbanjador de rytlimos 
pelas columnas de jornaes e revistas do Rio, o mo- 
Qo filho do Acre iniciou-se ja como um vencedor. 
Sua figura irradiante de artista se projectou no 
scenario mental do paiz e todos applaudiram as 
bellezas e alegrias pagas de sens versos. 

"Bazar de Rythmos" foi seu primeiro livro. 
Veio "Amo !" e elle ja annuncia o "Canto da 
Terra" e o " Cantico do Homem Prisioneiro". 
Tambem tern por lan?ar um romance: " O vento 
sopra do mar"... 

Inauguramos com dois poemas do jovem poeta 
esta galeria de ATHENAS. Foram escriptos es- 

Pecialmente para nossa revista. 
J- G. de Araujo Jorge, que tem entre nos mui- 

tos admiradores, offereceu tambem a ATHENAS 
um retrato autographado. 

Alii csta para os nossos leitores, estas duas 
joias de poesia que por nossa vez Ihes offercce- 
mos. 

ANCI ED AD E 

inedito de J. G. de Araujo Jorge ! 

azas,'quero'liigir como. um bezouro 
^stontcado de luz 

procura do ceu incendiado dc ouro 
<1110 o scdiiz ! 

tsvoS.'<;6; tonteii), c ein vuo... Km vao miniia 
alma esvoaqa i 

OuQo um zumbido surdo, atordoante, crescendo 
flas minhas azas sofregas batendo 
inifna '•imisivel • viilra^a ! 

I-a fora tudo e tao vcrdc ! La fora a terra e 
tfio bc'lla 1 

I udo chama c convida 
para a vida, - 
■ e nem uma alma bondosa c distrabida 
vem abrir a janclla'*!.;. 

(Do Cantico do Homem Prisioneiro I 

Araujo Jorge 

RELIGI AO 

inedito dc J. G. de Araujo Jorge 

Eu nao destruirei a terra e nao mancharei mi- 

nhas maos 
porque a minha religiao ensina o amor da terra 
e ensina a chamar tambem os outros homens de 

irmaos... 

Eu nao destruirei a terra, porque eu so creio na 

. . terra ! E nao matei os homens' porque nelles se encerra 
a propria vida da terra... 
(sao gomos de um mesmo pomo 
e todos se alimentam do mesmo pao que eu 

como \) 

Eu nao destruirei e nao matarei porque em mi- 
nlia religiao 

Biblioteca Publics B«nedito Leite 
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GALERIA DE POETAS 

. . I 

J. G. dc Araujo.-Jorge e o nome mais festcja- 
do e aditfffado entre OS fxjetas da nova geragao 
brasileira. 

Auitor de varies livros,; esbanjador de rytlimos 
pelas columnas de jornaes e revistas do Rio, o mo- 
Qo filho do Acre iniciou-se ja como um vencedor. 
Sua figura irradiante de artista se projectou no 
scenario mental do paiz e todos applaudiram as 
bellezas e alegrias pagas de sens versos. 

"Bazar de Rythmos" foi seu primeiro livro. 
Veio "Amo!" e elle ja annuncia o "Canto da 
Terra" e o " Cantico do Homem Prisioneiro". 
Tambem tern por Ian?ar um romance: " O vento 
sopra do mar"... 

Inauguramos com dois poemas do jovem poeta 
csta galeria de ATHENAS. Foram escriptos es- 

Pecialmente para nossa revista. 
J- G. de Araujo Jorge, que tem entre nos mui- 

tos admiradores, offereceu tambem a ATHENAS 
um retrato autographado. 

Alii csta para os nossos leitores, estas duas 
joias de poesia que por nossa vez Ihes offercce- 
inos. 

ANCIEDADE 

inedito de J. G. de Araujo Jor^e : 

azas,'quero "iiigir como. um bezouro 
<'stonteado de luz 
'' procura do ceu incendiado dc ouro 
'iwe o sediiz ! 

tsvoTl<;6,' tonteio, c ein vao... Km vao miniia 
alma esvoaga : 

Ou?o um zumbido surdo, atordoante, crescendo 
<las minhas azas sofregas batendo 
iHima MTivisivel vidraga ! 

I-a fora tudo e tao vcrdc ! La fora a terra v 
tao bcHa ! 

1 udo chama e convida 
para a vida, ■ 
■ e nem uma alma bondosa c distrabida 
vcm abrir a iahellii !.. 

(Do Cantico do ffomem Prisioneiro ! 

Araujo Jorge 

RELIGIAO 

inedito de J. G. de Araujo Jorge 

Eu nao destruirei a terra e nao mancharei mi- 

nhas maos 
porque a minha religiao ensina o amor da terra 
e ensina a chamar tambem os outros homens de 

irmaos... 

Eu nao destruirei a terra, porque eu so creio na 

„ . terra I nao matei os homens' porque nelles se enceTa 
a propria vida da terra... 
(sao gomes de um mesmo pomo 
e todos se alimentam do mesmo pao que eu 

como !) 

Eu nao destruirei e nao matarei porque em mi- 

nlia religiao 
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Pedreira* — A menina Pcrpetmlta Bastos, fiazen- 

do a "Florista"' na Hora de Arte offerecida na» 

i5 DE SETEMBRO 

Um anno, mais, lancei no rol clos annos, 
Um 'anno, mais, de lucta atroz, renhida, 
Entanto, so tormento e desenganos, 
Conquistei na Jornada percorrida. 

quella, cidade maranbente ao sr, Djalma Fortuna, Um anno, mais, de esforc^os sobrehmnanos. 

Oelegada Regional do> Censa 

imperfeitissima talvez f 
nao ha p^rdao... 

cada um responde sempre pefo mal que fez f... 

Uma tarefa mais, uma investida, 
Neste mundo de maguas e de enganos, 
Mais uma etapa tenlio hoje vencida. 

Ja venfio de tao Tonga; camfnhada, 
Errando aqui,, ali, pa encruzilhada, 
Do meu caminho cheio.de barrancos. 

Atrazado que sou r... Miseravel ateu 
entre homens creates e bons, ni,uita' tne^ores 

que eu ! ■ 
—entre homens adiantado:.-... 
Nao cheguei a conceber nenhum deua tao perfeitiv 
que acobertasse meus crimes, c tivesse o direito 
de perdoar meus peccados ! 

Canto dii TTerra ! ineuito^ 

E, dos annos todos que) se vao passando, 
Eu .sinto, apenas, que me vao deixando^ 
Rugas, desilusoes, cabelos. brancos I,., 

OLIVEIRA MARQUES 

1 rabalhae, o tfabalho fornara o prazei" mai? 

=ensive{ e a d6r menos aniarga. — TKier» 

TBFTBTL. 
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Pcdreira* ~ A menina Perpetinba Bados, {azen> 

do a '^Florisfa"' na Hora de Arte offerecida na» 

queUa cidade maranhente ao sr. Djalma Fortuna, 

Delegada Regional do> Censo 

imperfeitissima talvez ? 
nao ha perdao-... 

cada um responde sempre pefo mal que fez f... 

Atrazado qne sou r... Miseravel ateu 
entre homens crentes e bons, muitQ ine^ores 

que eu ! - 
—entre homens adiantadof.., 
Nao chegnei a conceber nenhum deua tao perfeiu^ 
que acobertasse meus crimes, e tivesse o direho 
de perdoar meus peccados I 

(Do Canto da Terra ! fneuffo> 

J5 DE SETEMBRO 

( 
Um anno, mais, lancei no rol cfos annos, j 
Um anno, mais, de lucta atroz, renhida, 
ETntanto, so tormento e desenganos, | 
Conquistei na Jornada percorrida. 

Um anno, mais, de esforc^os sobrehimianos, 
Uma tarefa mais, uma investida, 
Neste mundo de maguas e de enganos, 
Mais uma etapa tenho hoje vencida. 

Ja venho de tao Tonga caminhada, 
Errando aqui,. ali, pa encruzilhada. 
Do meu caminbo cheio. de barrancos. 

K, dos annos todos que) se vao passanda, 
Eu .sinto, apenas, que me vao deixandor 
Rugas, desilusoes, cabelo& brancos I,., 

OLIVEIRA MARQUES 

1 rabalBac^ o trabalho tornara o prazer mais^ ■' 
i 

«ensive{ e a d6r menos amarga. — Tkier» 

Biblioteca Publica Benedito Leite 
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o, um 

lusQ-brasileiro 

DOMINGOS BARBOS4 

(Da Academia Maranhense de Letras) 

Quando esta Federagao, ern homenagem ao j 
transcurso dos centenaries de Portugal, rememora ' 
e focaliza factos portuguezes, quero, num espon- 
taneo gesto de justi^a e de carinho, alludir a um 
dos mais illustres membros fundadores e effecti- 
vos da Academia Maranhense de Letras, que aqu; | 
represento, e o qual e exactamente o unico entre ' 
todos, que nao nasceu no Maranhao, nem no Bra- 
s'l; Fran Paxeco. 

Einigrado politico, por fidelidade aos ideaes 
republicanos, sahiu de Portugal e aportou ao Bra- 
sil ainda em pleno vigo da mocidade. E apos mou- 
rcjar pela Amazonia, chegou em 1900 ao Mara- 
nhao, de onde, a fora uma estada no Acre, so sa- 
biria em definitivo quase um quarto de seculo apos, 
consul do seu paiz, que ja era, nomeado depois de 
proclamada la a Republics, removido r:ae foi j.ara 
lielem, no Para, a seguir para Cardiff e para Li- 
verpool, e aposentado, por haver attingido a idade 
compulsoria, quando em honrosa commissao do 
^'Unisterio dos Estrangeiros, em Lisboa, onde ficou 

residencia fixa. 
l^ifficil, senao impossivel, seria resumir nes- 

'ss linhas o seu infatigavel e proficuo labor em 
Luiz, durante aquelle trato del tempo, no qual 

^ velha Athenas Brasileira se affirmou por jnia 
^ctividade intellectual a que nao sei se outra se 
Podera equiparar entre nos. 

Desse labor, aturado, intenso e fecundo, loi 
Antonio Lobo o orientador e Fran Paxeco o esti- 
'nulador. 

De feito, foi elle quem mais incentivou a Of- 
ficina dos Novos, associagao litcraria de moQOs, 
que fez epoca e a qual se devem o erguimento da 
henna de Odorico Mendes e as 'perigrina^oes an- 
nuaes a estatua de Gongalves Dias. 

Da Academia Maranhense, desde os seus pri- 
meiros dias, foi s'empre um dos elementos mais 
enthusiastas, enriquecendo-lhe a Revista com tra- 
balhos de alta valia, quaes o longo e erudito es- 
tudo critico da personalidade e da obra dc Celso 
Magalhac;, seu patrono; o douto'e minticioso ps- 

recer relative ds normas ortographic.is por tlis 
adoptadas; a sentida oragao sobre a individuali- 
dade de Jose Augusto Correa, e o brilhante dis- 
curso com que recebeu Joao dn Cos'.* 'lOin-^s. 
Por isso, e agradecida aos seus muitos servigos, a 
Academia que, com a reforma de 1916, passou 
a exigir a qualidade de maranhense nato para os 
seus membros, ,o conservou no quadro dos effe- 
ctivos. 

Mas Fran Paxeco nao presidia ao nascimento 
e nao collaborava nos trabalhos apenas de asso- 
ciagoes literarias. 

A Universidade Popular, criada para a disse- 
minagao de noQoes de cultura geral, teve nelle 
um dos seus fundadores, um dos seus maloo.-s ttis- 
tentaculos e um dos seus mais aptos preletores. 

Embora cidadao de outre paiz, foi o inicia- 
dor da Sociedade Commemorativa das Dits-t Na- 

Sr. Jose RIbamar Silva, digno sub-serente dat afa- 
madas lojai "A Pemambu»ana", em Barra do 

C«>rda. 
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o, um 

luso-brasileiro 

DOMINGOS BARBOSA 

(Da Academia Maranhenie de Letras) 

Quando esta FederaQao, em homenagem ao 
transcurso dos centenaries de Portugal, rememora 
e focaliza factos portuguezes, quero, num espon- 
taneo gesto de justi?a e de carinho, alludir a um 
dos mais illustres membros fundadores e effecti- 
vos da Academia Maranhense de Letras, que aqu; 
represento, e o qual e exactamente o unico entre 
todos, que nao nasceu no Maranhao, nem no Bra- 

Fran Paxeco. 
Emigrado politico, por fidelidade aos ideaes 

republicanos, sahiu de Portugal e aportou ao Bra- 
sil ainda em pleno vigo da mocidade. E apos mou- 
rejar pela Amazonia, chegou em 1900 ao Mara- 
nhao, de onde, a fora uma estada no Acre, so sa- 
liiria em definitive quase um quarto de seculo apos, 
consul do seu paiz, que ja era, nomeado depois de 
proclamada la a Republica, removido r;ae foi para 
Belem, no Para, a seguir para Cardiff e para Li- 
verpool, e aposentado, por haver attingido a idade 
compulsoria, quando em honrosa commissao do 
Ministerio dos Estrangeiros, em Lisboa, onde ficou 
de residencia fixa. 

l^ifficil, senao impossivel, seria resumir ncs- 
'ss linhas o seu infatigavel c proficuo labor em 

Luiz, durante aquelle trato del tempo, no qual 
3 velha Athenas Brasileira se affirmou por jnia 
•ictividade intellectual a que nao sei se outra se 
Podera equiparar entre nos. 

Desse labor, aturado, intenso e fecundo, loi 
Antonio Lobo o orientador e Fran Paxeco o esti- 
"nulador. 

De feito, foi elle quem mais incentivou a Of- 
ficina dos Novos, associagao litcraria de moQOs, 
que fez epoca e a qual se devem o erguimento da 
henna de Odorico Mendes e as ^perigrina^oes an- 
nuaes a estatua de Gongalves Dias. 

Da Academia Maranhense, desde os seus pri- 
meiros dias, foi sempre um dos elementos mais 
enthusiastas, enriquecendo-lhe a Revista com tra- 
balhos de alta valia, quaes o longo e erudito es- 
tudo critico da personalidade e da obra de Celso 
Magalhaos, seu patrono: o douto e minucioso ps- 

recer relative ds normas ortographic.is por <;!!» 
adoptadas; a sentida oracao sobre a individuali- 
dade de Jose Augusto Correa, e o brilhante dis- 
curso com que recebeu Joao df* Cos*,a 'ioiii*^s. 
Por isso, e agradecida aos seus muitos services, a 
Academia que, com a reforma de 1916, passou 
a exigir a qualidade de maranhense nato para os 
seus membros, ,o conservou no quadro des effe- 
ctives. 

Mas Fran Paxeco nao presidia ao nascimento 
e nao collaborava nos trabalhes apenas de asso- 
cia^oes literarias. 

A Universidade Popular, criada para a disse- 
minagao de noQoes de cultura geral, teve nelle 
um des seus fundadores, um dos seus ma.or-.-s mu- 
tentaculos e um dos seus mais aptos preletores. 

Embora cidadao de outre paiz, fei o inicia- 
der da Seciedade Commemorativa das Dilat Na- 

Sr, Jose Ribamar Silva, digno afa- 
madas lojas "A Pemambuiana", em Barra do 

C«>rda. 

Biblioteca Publica Benedito Leite 



ATHENAS 

terra e a gente dc la, isso scm falar no hvvo ' Fi- 
Kuras maraiilicnsesainda incdito. 

•• Consul dc Portugal no Maranhao, e consul 
clo Maranhao oiulc quer que seja conveniente exal- 
tar as nossas glorias e defender os nossos duci- 
los", escrcvi delle algures. Assim que tern s t'.o 
file, de feito; circumstancia muito para ^ i-.n^r, 
<juando nao sei de portuguez que ame a PorM-gd 
com mais entranhado amor, nem de niugii'.n; tiiie 
vote ao Maranhao maior benquerenQa,< reflexa 
em parte, do afecto que, esposp e pae exemplar, 
dedica a senhora maranhense, dona de alto espi- 
rito e peregrinas virtudes a quem, era hora feliz 
ligou pelo matrimonio o seu destino, e a filha, iam- 
bem la nascida, e que, dos dois, reune em si 
a honradez e a bondade, o talento e o saber, 
dons preclaros dos quaes estes se comprovam 
pelos louros escolares conquistados na Ingla- 
terra; pelo titulo que, antes della, mulher ne- 
nhuma havia conquistado cm Portugal, de dou- 
tora em sciendas e letras, e pela regencia, em 
Lisboa, da cathedra que Carolina dc Vasconcellos, 
a mulher-sabio, outrora occupou. 

Bcm coniprehendendo o civismo de bran Pa- 
xeco. e bem aquilatando o muito. o muitissimo 

que Ihe deve o Maranhao, a edilidade de S. Luiz. 
num gesto muito raro, concedeu-lhe as honras 
de cidadania. com o que elle ficou sendo mara- 
nhense, sem deixar de scr portuguez, o que devc 
ler scnsibilizado profundamente um coracao como 
o seu. 

Digo-o, porque pelo coragSo e pela mtellgcn- 
cia tem elle intensamente vivido, assnn como sc 
tcm galhardamente affirmado pela palavra i:scn- 
pta e falada. Pois foi a um homem assim que nm 
insulto cerebral tornou afasico e hemiplegico, con- 
servando-lhe, porem, taes quaes eram, a intelli- 
gencia e o coragao, talve^ para, que elle mais 
ccmprehenda e mais sinta a crueldade dos fados 
que o privam de falar e de escrever, o que sem- 
pre fez sem ambi<;ao, e somente pelo prazer dc 
ser util. 

BRASIL 

—E' uma terra eiicantada, 
—mimoso jardim de fa da — 
Jo mundo todo invejada, 

• <iue o mundo nao tem igual. 

Catemiro df AHrcu 

Afinada banda ds musica "S. Francisco" pro-priciadc dos padris capuchlnhos de Barra do Corda 
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!■ <!(' Xni>rinl>r(i jijjif 

ARMANDO VIEIRA DA SILVA 

"» ilo <lr. Arma'nX ViS'drs'r ° 
<1" Republica, „„„„ H.,ado " 

-n .Jrrierlem,'"Z" 

CO. cultor das Jetra. '"''""o acadeini- 
'hante homem de ietras 'p'i bri- 
^lualidades de caract,>r . ^'"-^'ciavcis 

era Pre,";.ur,„7;'° 
f'rwidentc da Academii ^far->T° '''' 

de ,.ra,Kle merecltnl 
admiVavel, ■• Versos '• n " "m livro 

yniticativa homonaTO^'r','!'''' 
AliaKv^ . Memona. 
"aquella ses^aTnro''^ '^'scurso 

cimonto -Moraes,"fa,-.e„drr'"" 
"'■••nu- pocta. l«"efrerico do rebri- 

Afar:;,- 
"on. 

* * Jfr 
f Armando Vicira da SiJva T 

:t.r... 

literaria, c ''ni JivrrdaT)oVlT'''^ 
fa a unidade de fodas a ' cnco!,- 
■1 sua espiritualidadc da ^oda 
•'spirito. .\ id^a admiravef de sf;: 
- "I.™... 
-■.r,]adei„»c-,„c .urprdSent Tff ' '■ 
ao meu vcr. o maior valor de s.n 
srandoza inapa-ave! o " s"'i 
'"•vcl. Anna„do^,e;t;;c^;V"^"'"'^''^" 
se-i Parnasianos q„e nao «-,r -f 
"la. nia.s que tivc'nm i " 'caram a I'dea a for- 
-a "o conton.o driiroj" 
^le ambos esses elemento, ' T,' 
fl'visivel. inseparavel Di ' 
"oosia o „ome de har.non.r " '''''' 

J-, fica-lhe bem essa jn.stcsT n 
'avra com o pensamento. e" 

; "ao perde uma „uga sequer H 
cnadora, do sen extase nn ""'''•'alidade 

1 facilmente a par"'mrr-L 
; ^iucm da forma ao vaso seia c.r v 
ro.as. amphora como os da arte '" 
copias como as das fontes A • ''ornu- 
"asce para colorir a idea ' 
•™ncia. <le u„a /o™. .i.rjT'" "' 

"• M'' 1'" >!.< form, 

A pocsia- (If Armando Vicira da Silv-, - 

rct;:o'dcr7r^ ™ta a „a.m..a;;;;:: 
a'- sadia .ue'clJnt 

V^IEIRA DA silva 

-r eV::r,r:t:ra":''f' ""■«>- Cao solar ! ' ressain a mesma irradia- 

f».ri,,rr: ='f 
'I'- tonalidades, e tivera a dita 1 
^ de tazer brotar dos olhos n'l ' " -\m6r 
"■• > lymp),. Joca„,„la df?'"''"' 
""'■ "" a a„S"r' 
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ATHKNAS 

Maria JoU, fMha do caial FeUcUno Ferreira e 
Thomazia Ferreira, re»ide«te* etn Morro, no dia 

de *ua primeira CommunKao 

tenicroso as escadas do minaretc que consivuira 
para sua ufania intellectual e caininhou por (Icn- 
tro do lamagal tie uma quinta para ganhar hoiies- 
lamentc o pTio. 

Esqucceram-no. Retiraram-!hc o nome do car- 
tas. Rstava morto para todos os cmprehendimcn- 
tos grandes. para os banquetes regios da vida. 
(hiando passava, pelas ruas desta cidade, coin o 
chapeu cntetrado na cabe<;a. ferindo o solado 
grosso dos sapatos grosseiros, nas cal(;adas e nas 
ruas de S. Luis, o escarneo mostrava a navalha 
dos dentes c gritava: — La vai o homcm do ca- 
pinzal 1 Quaiitos quilos de borra de algodao tcria 
coiTiprado hoje para as suas vacas r 

Annos depois elle respondia victoriosamente ao j 
escarneo: Nem tudo esta perdido quando nao 
perdeu a honra ! Canalhas ! Obrigaram-me a ven- 
der OS mens iivros, mas en von comprar muitns li- 
vros ! 

Tremei ! Mas a covardia envolou a cauda C fi- I 
cou (juieta. M elle, generoso. perdoou a covardia. 

Mas o poeta desappareccu na voragem. A ima- ^ 
ginaQao estava cakinada. As paixoes tonificado- 
ras liaviara passado por elle, era tropel. O amor, 
aquellc amor ardente, de que nos tala Camoes, 
cjuando evoca a alma de sua Natercia, transfor- 
mara-se numa sombra do passado. R foi com es- 
>a soml)ra que elle illuminou com o soffrimcnto dc 

5 que se soccorreu, a ialta de melhor companhei.ra 
que elle escreveu esse livro admiravel que e Con' 
sola^ao. 

Triumpbara da adversidade. O poeta nao co- 
nliecia ainda o soffrimento. 

Mas... ao depois, transmudaram-se-lhe os 
scenarios da vida. O poeta comcQOU a sentir o v.v 
cuo em redor de si. Desencadearam-se tempest-i- 
des. 1 resentiu que ia baquear na arena, aos ponta- 
?os de inimigos tigrinos. O seu pnmeiro encontro 
com a realidade, com essa realidade que e serpc 
venenosa com a lingua cm brasa... Reagm, bero.- 
co, contra as impressoes do cspectaculo iremendo. 
de desmofonamentos sobre desmoronamentos. Lra 
a falencia cruel das amizades, cultivadas duran,' 
muitos annos, sob o tecto de seus paes. Lram u. 
interesses sordidos que maravalhavam nos sen. 
pes impedindo-lhe a marcha. O poeta comprebe. ■ 
den. entao, que se approximava do ann.qu.llamento. 

Reagiu, disse. Reuniu as ultimas energias num 
csforgo supremo e teve coragem de arrancar da 
cabega, sem tremores, a laurea Immnosa. de que 
brar, num gesto decidido a lyra afestoada de rosas 
e arremangado qual um artesao, esca go, o 1 
im, um chapeu de carnaliulja a cabega, ( esceu. 

Sr. Abilio Lima Britto, e»for?ado Prcfeito de Gra- 
jahu, cujo programma de ac^ao tem *ido provei 

lose ao grande e prospero municipio sertanejo 

Biblioteca Publica Benedito Leite 



ATHE\As' Pag. 40 

® illST^ MflCfl, IjiiE umi (I illiiifi 

^PPareciineiito da l^lnr-,, n„ 
cm nossa terra fm" j Gama como artista, 

' se todos daqiielle merino thrido qu.;, 
v.nuncio ^•'IV.pSaa&'jrriro,"'' " 

am., r;::s,/r::v;rr"'- 
> yi^alquer o1It,-r^ • -^'ava perdido. 

a aberlura do SalS'™; STn, 
aesanuno-j. VoUou ao, trabaiho "Soi 
obra para o grande ccrtamen. ' 

do maicr cemme?7e"" artj" ulT T'"'"' ° ^ 
arte nacoiial confenu, na ? 

Plory Gaina 

expunha nas\Sw dos^grtT" "" ® 
- d.e nossa cidade. Lcmbra^-Je oJ 

S^eracao das suas constant 
P"blica, onde, pacienJemem: 177 ' 

Srandcs mestrcs da esculptura e af 
' das obras pnmas de M; as ffra- 

^ do nosso Ber„ardel!i. 

■•deaWe'tenL'"noT°r =^">'">ado pdo 
-P-'dame't 

'"^Cou a fa.;. If necessan-os e co- 
!aram talento artistico n "'^^^Ihoes Ihe reve- 
neile o esbogo de uma imn '"dicaram 
dade. a impressionante personali- 

Conquistando exitoc 
elogiado e incentivado peloTr'""' 
'erra. Fiory Goma contLt^ 
desto ao extreme. ' 'imido e mo- 

O Estado concedeu-lhe um , •,• 
anno de estudos no Rio. O iovp 
para a metropole e Id encontrou o partiu , 
mo pelo seu talento. O estudo r ®ntliusias- 
>-lv.nda co„ OS mu.rJT'LT'T'''' ' ' "»- 
P»".nU,Je p,„ aprof»d.; 

technicoi-; ^°"hecimen- 
Pensou, entao, em concorrer an «;,i- i 

- -"ou. horas e boras, .uctando 

Pi'nta. o -meu rptrato' 
. Gama. conquistou 'J busto com qua Flory 

' Premio do Salao 

ranlieiiie »™n esculptor =,/. 
liv^vu craij 
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ATHEN'AS Pitg. 43 

DR. JLMEID,. /JS & CHAPEUS 

NUNES 

As letras maranhenses perderam, coin a 
[ do dr. Almeida Nunes, utna das suas figuras 

expressivas. 
I Nome de larga projecgao nos meios 

do paiz, espirito illuminado pe'o talento 

PARA A MANHAN 

lumidaf at directrizes da moda, para chapeut femininos 

«m trabalho que igualou o sou lueriio ao de 0!i- 
tros artistas que sobre. elle levam a vantagem de 
longos annos de aprendisagem e .de pratica. 

Mas o talento artistico nao esta sugeito a 
idade... 

Publicando, hoje, a photographia de " Pinta o 
Jneu retrato", o trabalho com que Flqry Gama 
conseguio o 2° premio de esculptura do Salao de 
1940, prestamos uma homenagem justa a esse ar- 
tista ainda menino que ja tanto honra o Mara- 
nhao e o Brasil. 

0 Dia de 
I'2' a data dos 
c) dia em que a 
de quanta a 

1 ara esse alem on^e vivem os que passarani 
pela terra, atravez de dores e alegrias, voam as 
nossas preces mais puras, sobem os nossos pen- 
samentos mais nobres, irmanizando-nos com os 
que se foram, e que. em verdade continuam eni 

nos, porque com elles tambem se foram pedagos 
de nosso ser, particulas de nossa propria existen- 
cia transitoria. 

Atraz de cada vivo, assignala Carrel, .in in- 
numeras sombras, que se movem, como, tambem, 
na campa de cada morto, muitas raizes reunem 
OS vivos, na immensa communhao de wda em 
mysterio e recordagao. 

, Evoquemos, com saudades, os nossos niortos. 

Derramemos sobre as campas frias dos ce- 
miterios as lagrimas de nosso afecto. Plantemos 
sobre os tumulos silenciosos a floragao de nos- 
sas recordagCes, vivamos e avivemos as lu:^es de 
nossa immensa saudade pelos que se -foram, pelps 
que morreram, mas que, comnosco vivem. redivi- 
vos, no iniligro da, s;uulr(dr.: 

Miiniio um u-iniit-rainento refinadaniciite artistirti, 
o extincto conseguiu renome e justos applausos 
nas lides literarias. 

Membro da Academia Maranliense de Le- 
pras, jornalista dc largos recursos, cln'onista ele- 
'■iante, estudioso dos problemas da vida social, 
com mna teserva apreciavel .de conhecimentos 
-cientificos, o dr. Jose Almeida Nunes, ho'.irava, 
"obremcnte, as tradigoes de cultura de sua tcr- 

natal. 
Com este rcgisto ATHENAS rcndc urn ex- 

Pressivo preito de profunda admiragao a memo- 
f'a do illustre intellectual que tantas laureas con- 
<luistou a golpes dc talento e de estudos e engran- 
(lecendo, assim, o nome de nosso Estado. 
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Oiz Adrian, o coxtureiro famoso que para a pro- 
xima "teaton"' o grande successo (era eite trajc 
de pasteio iem um novo tecido que se chama "mo- 
saico", num torn claro de azul, com luvas e cha- 

P90 brweos 

guercrmos ser mais felizes que os outros, c is''' 

jd e muito difficil, porquanto sempre se nos af'' 

gura que os outros sao mais felizes do que real", 

niente sao. v-. Moateiiquivii 

•VmE.N-.AS- p,,j, JO 

i nsjn ms, niiE 

u ti .. . 

' de Sovcmbiu — 194U 

PARA A TARDE 

^'ory Gajna 

expui^ha nas'X'ines'"''' 

Quando numa toilette azul para passeios vesperti' 

nos se usa chapeu de feltro negro, pequeno e brf 

jeiro, como este, pode-se ter a certeza de u!'- 

grande successo 

 ' 
Se o homcm se limitasse a querer ser feli^ 

consegui-lo-ia com a niaior facilidade. O mau ' 

o U,rSo lS, .t: V'"" 
Lembrem-se todo.; ri u " amos. todos daquelle menino ti.rido quo 
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Nes*e» 3 modelot, tcm as nofsas leitoras resumida* a* directrizei da moda, para chapeus femininos 

CHAPEUS & CHAPEUS 

PARA A MANHAN 

Vettido de linho cinzento, com luvas brancac, oh»- 

peu engonnado e tapatos bicolores, Eif jahi lunA 

UMA NOVA •'ESPONJA" 

O tecido deste modelo o uma nova eiponja que 

«e presta admiravelmente para vcstidos armadog, 

Admira-se neste modelo a limplicidade das linbas 
«> a rlpirnncia do totlo 
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As blusas estampadas, como essa do modelo, es- 
tac muito em voga, com saias de seda negra, com- 

pletamente Ksas e chapeu en^omado 

ATHE^'AS Pag. -14 

BLUSAS ESTAMPADAS 

1.' (Ic N<)venibi(j ~ - WUi 

PARA CASA 

Aqui tern a gentil leitora um ti-aje simples e elt'-i 
gante para casa | 

Sr. Clodoaldo Trindade e exm i nonn.. 
rio de Caxia., neste Ittado fp'hoT'" " L.tado. (Photograr.U a cedida peU Dslegacb do Rec=ns=am=Hto) 
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A'IUKNAS 

Estes cothurnos, com *oIado de borracha e pas« 
<!adeira» cor de perola, estao muito em voga e 
*ustam em New-York (nao se assuste leitora) 

cem dollares 
Maria do Perpetuo Soccorro, filha do dr. 

Saint-Clai'r 

o W de no.so presado amigo dr. Alcimiro Bogea Saint-ClaJr, delegado do Trabalho, no MaranhSo, 
encheu-se de mu.tas alegr.as com o transcurso do anniversario natalicio de sua interessante fllhi- 
nha Maria do Perpetuo Soccorro. Vemos, aqui. a florida mesa de doce com que a galante annivcr- 

sariante obsequiou as suas amiguinhas - as pessoas da amisade de sua digna famiiia 

COTHURNOS FANTASIA 
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Do livro 

Pttalas e 

Farp 

inedito 

as , 
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Lango extasiado o olhar para o Nascentc, c vejo, 

Do meu enlevamento, 

Que um vagalhao de luz, num silencioso beijo, 

Accorda a praia aztil do largo firmamento. 

E' o dia, que ao trinar dos passaros desperta. 

E a jornada, feliz, vae comeqando agora, 

Deixando aqui e alii, pela amplidao deserta, 

Rosas tragadas no ar pelo pincel da aurora. 

Fugindo espago alein, na indccisao do uiii soniio, 

Para evitar da aurora o fulgido lampcjo, 

Ha pouco se escondeu, por tras do ceo risonho, 

Dos phantasmas da noite o pavido cortejo. 

Sopra de leve a brisa, e, embalsamada e ptira, 

Encrcspa a cabelleira espessa do arvorodo, 

Nimi timido ciciar dc quein dizcr procura, 

lim cochico. um segredo... 

Ha pel tutnes subtis de flores pelo ambiente, 

Pleno de original belleza e de harmonia. 

Nos remansos da luz, indefinidamente, 

Perpassam, volitando, effhivios de pocsia... 

De retalhos dc neve c purpura cnfcitado, 

Ergue-se o mundo inteiro, iima cangao vibrando... 

Um riso floreo, intraduzivel, prolongado, 

Vac, limpido, ywirandn 

Sobrc tudo. 

—Amanhccc. 

1'. o sol, cotno se fosse um medalhao dourado, 

Um peito, um largo peito airosamente ornando, 

Na curva do Nascente, impSvido, apparecc. 

No esplanade Infinito — aureo deserto immcnso, 

Onde o clarao se espraia, cm vigoroso agoitc, 

Duas estrellas vejo ainda, e, do vel-as, penso 

Ver OS olhos de Deus,"cm lagrimas, velando 

O vadaver da noite, 

Um trapo fugidio 

De sombra, que ainda resta, o claro ceo manchandi/ 

Como um balsedo mancha o estuario azul de um 

rio... 

vagalume fecha as asas luminosani 

E busca, somnolento, uma regiSo sorabria, 

Emquanto, espago em fora, esplendidas, vigosas. 

Vac dc todo se abrindo as petalas do dia. 
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^enato Vianna, o 

constructor do 

h e at ro Naciona 

Um nome e um programma de ac- 
?ao. Um temperamento artistico, uma 
cultura formosa e um analysta de 
paixoes fortes. 

Ibsen e Shakespeare Ihe sao fami- 
liares. Renato Vianna attingiu 6s al- 
tiplanos do theatro de pensamento. 

A sua personalidade se impoe. Im- 
poe-se ao respeito e a admira;ao. 

Podera irritar a mediocridade. o tar- 
tufismo, a ronda dos mascarados. 

Irrita. E' mesmo para irritar, pois, 
tods a sua obra arlistica e humana, 
profundamente humana, e, por isso 
mesmo verdadeira. 

Na hora que pasisa, a Humanidade 
attingm os ultimos pontes na escala 
de regrpssao. Volta a "barbarie". Bar- 
baros", "los barbaros" de que nos 
fala Ruben Dario. Horda sinistra da 
novos hunos e sarmatas que invadeni, 
estrepitosamente, os templos sagrados, 
onde se occultam as areas divinas de 
todos OS archetypes da Perfeisao... 

A Humanidade precisa de "huma- 
nizar-se". O theatro, verdadeiramente 
theatro, e humano. 

Renato faz esse theatro. 

A sua temporada em S. Luiz evi- 
denciou isso de modo surpreendente. 

ATHENAS rende-lhe esta expres- 
siva homenagem, tanto verdadeira, 
quanto se dirige a Arte que Talma 
divinizou. e que Renato Vianna cul- 
tua como seu grande e virtuoso Sacer- 
dote. 
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Dr. Barreto Sobrinho - Tran.- 
cone :i 8 do corrente, a u.issa- 
oo;n do anniversario si;.tr,licio. 

CmEnhiQroci/] 

^ Sra. Benedicto Passarinho   
?az innos, a 6 do corrente, a 
!xma. sra. d. Amelia Passari- 
'ho, dig.na consorte do sr. Be- 
ledicto Passarinho, chefe da 
onceituada firma Cesar Santos 
f Cia., de Belem do Para, e 
igura de rtalcc na alta socie- 

.?,iiajarina. « 

j Annibal de Andrade — 
fompleta annos, a 6 do coi-ren- 
f. o sr. dr. Annibal de Padua 

Anniversarios: 

homenagens a que faz jus pelos 
seus peregrines dotes de espiri- 
to e coragao. 

Dra. Arruda Soares — F Jccor- 
re, no dia 8 destc mez, a data 
do anniversario natalicio da 
exma. sra. dra. Antonia de Ar- 
ruda Soares, conctituada medi- 
ca nesta Capital, e digna espo- 
sa do sr. dr. Odilon Soares 
abahsado facultativo conterra- 
neo. 

gecu uui ampio circiilo de sin- 
ceras relagoes de amizade, sera 
aivo, nessa data, de cxpicssi- 
vas manifcstaQoes de apre ;o « 
estinia. 

Cel. Antonio Pires da Fon- 
»eca — Ve passar, a 11 do cor- 

Senhorita Alacyria Oliveira — 
Deflue, a 8 do corrente, a data 
genethliaca da gentil senhorita 
Alacyria Oliveira. applicada 
; lumna do Collegi'o Santa The- 
reza e filha do nosso ronfrade, 

dr. Paulo de Oliveira, De- 
legado Regional do Trabalho, 
no E.stado Fiauir*-. 

•. Deseinbargador Elizabetho dc 
Carvalho — Occorre, a 11 do 
corrente, a data natalicia do &i. 
desembargador Elizabetho liar- 
bosa de Carvalho, membro 'no- 

i-' de Novemhro — 
A'lHENAS 

{re:ra do Andrade, conceitua- 
• clinico e elemento de desta- 

em nossa sociedade. 

; '"®* Francisco A|;uiar — 
anscorre, a 8 do corrente. o 
I'versario natalicio da 

' ■ ^^aria Maya de Aguiar, 
"°sa consorte do nosso dis- 

jcto amigo, sr. Francisco Coc- 
e Aguiar, digno consul de 

.■"lugal ern nosso Estado e so- 
l-chcfe da im.Dortante firma 
^"cisco Aguiar & Cia., desta 
i?a. 
:'Sura de relevo na sociedade 
•ranhense, a digna scnhora 
ao tributadas nessa data as 

do sr dr. F'-ancisco Barrcto 
Solririlip, actual director regio- 
nal dos Cnrreics e Tf lcfrraMlu - 
no Estado de Alagoas. 

O digno anniversariante, que 
]i exerceu identicas funccSes 
em nosso Estado, C'ndc <^an- 

rente, o seu anniversario i.ata- 
licio, o .cr; cel. Antonio Pires 
da Fonsec^i, ventrand.i figura ;Ia 
sociedade marz:ihe;ise. 
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Professora Chiquinha Rodrigues, cercada de suas 
aisxiliares, preparan.fo o material didatico, que 

vae -ser offerecSdo ao Maranhao 

1 
Carmen Miranda, "a garota notavel" an' 
gressar aos Estados-Unidos, num bello ' 
especial para ATHENAS, quando c.inta*^ 

seus ultimos numeros 

I 

■A 1JIENAS uU V / ■ jg Xovciiibro 

Conego Arias Cruz — A data 
de J 4 do corrente assignala o 
transcuiso do aniversario nata- 
licio do revnio. conego Arias 

Domingos Barbosa — Sera 
bastantc felicitado, a 28 do cor- 
rente, data !o seu annivcrsario 
natalicio, nosso distinc'o cun- 
tcrraneo, sr. Domingos Barbo- 
za, mcnibro da Acadeniia Ma- 
ranhense de Lct.ras e fig lira de 
destaque nos circulos jonialis- 
ticos do paiz. 

compatricio, sr. Victoria 
re, official de gabinete] 
Ministro d<) ViAQiio e 0^ 
biicas. I 

O digno anniversaria^ 
gosa de muitas amis: 
no.'sa terra, sera bastai'Ji 
primentado nessa data, 
live da auspicioso even' 

sentado do Tribunal de Jus;i!;a 
do Estado e elemento de prol no 
nojso meio social. 

Cruz, actual Director Gerai da 
Instrucgao Publica do Estado e 
uma expres.'ao no clero, no nia- 
gisterio e na imprensa niara- 
nliense. 

Saturnino Bello — Completa 
annos, a 27 do corrente, o esti- 
mavel cavalheiro, sr. Saturnino 
Bello, socio da acroditada firma 
Francisco Aguiar & Cia. e fi- 
gura de prestigio no alto com- 
mcrcio e na sociedade mara- 
iihenses. 

Scnhorita Mairia Pires — Aii- 
niversaria-se, a 30 do corrente, 
a acn.horitd Maria I'lres Ftrrei- 
la, professora normaiisia e fi- 
Iha dilecta do nosso director J. 

. Piles. 
Por motivo dt tao gralo even- 

to, a distincta ai-.'iiversriivintc, 
que e fino ornanKir.o dc. nassa 

sociedade. reccbera rariiiliosas 

Dr. Clodomir Teixeira — Fe.s- 
teja, a 16 do corrente, o trans- 

homenagcns da parte 
innumeras amiguinhas. 

Victorino Freire — F 
se, a 28 do correate, c . 
sario natalicio d'. nosso 

curso de mais urn anniversario 
. natalicio, o nosso distincto con- 

frade sr. dr. Clodomir Octavio 
^ Teixeira, conceituado ^dvogado 

no foro desta Capital. 
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1." de Mooembru ~ J'J'iO Ai'IlKXAS Fai;. :.! 

OEiiE 00 SOL 

J. DE ABRANCHES 

Segundo os calculos astronomicos, o muiuio 
de Mercurio deve passar entre o Sol e a Terra 
iia segunda-feira, 11 de novembro proximo, pro- 
jcctando-se sobre o disco solar. 

Os planetas Mercurio e Venus tern as suas 
orbitas interiormente a da Terra, e si todos el- 
les se movessein em um mesmo piano, dar-sc-ia 
esse fenomeno sempre que os sens moviinentos os 
levassem entre o So! e a Terra, ilas, esses pla- 
netas, tendo as suas orbitas inclinadas sobre a 
eclticr., acontece que passam, ora acima, ora 
abaixo, de modo que nfio os podemos percebcr, 
porque e o seu hem.isplierio abscuro que esta vol- 
tado para nos. 

As passagens de Mercurio sao mais frequen- 
tes que as de Ver.us. Estas se produzem em in- 
lervallcs de 8 annos e 112 e meio, mais ou meiios 
i'. annos. Assinj, c^s ultimas que tivenios iorai.i 
cm 1874 e 1882 e so iremos ter uma outra no an- 
uci dc .iOD4. As de Mercurio. se produzem em in- 
tervallos de 7 — 10 — 3 — 10 3 — e 13 anr.os, 
Assim no secuio XX teremos 12 pa'ssagens. ^ 

E' um phenomcno bastante interessante, mas 
invisivol a olhos desarmados. Sera preciso um 
bom binoculo, ou uma luncta astrononiica, mer- 
ino d'2 pequeiias dimensoes, porquanto AlcrcWio 
tem um diametro apparente somente de I'l". 

A primeira observagao desse plieiiomeuiJ de 
que temos noticia, foi I'eita a 7 de Novembui de 
1631, por Gasseiidi, professor do Collegio de Kran- 

e conego do Uigne, projectando a: imagem dii 
Scl sobre uma folha de papel branco,_ em rnna 
cania. esfura. 

Na observagao desse interessante phenomcno, 
que so tem lugar nos comegos dos mezes de maio 
e novembro, apreciamos Mercurio atravessar o 
d!sco soiar como uma maneha-redonda e bem ne- 
gra, mas de um negro mais acentuado do que o 
do nucko das manchas solares.. . 

No d-correr do phenomeno ha diversas obser- 
vagoes a fazer, podendo citar-se entre outras: a 
visibilidade do planeta, antes da entrada,'se pro- 
jectando sobre a coroa solar: a apparigao Oe um 
circulo luminoso, rodeando a parte e-xterna do 
planeta, denunciador da exi.^tencia de uma ath- 
mosphera envolvendo o corpo; a manifestugao. 
durante a passagem de uma aureola cm torno de' 
Mercurio, a qual alguns observadores tem nbta- 

do luminosa e outros de uma cor violacea es« 
ra... 

Na proxima passagem de 11 de novemb 
.^penas poderemos observar o comego, pois d: 
se-ha no fim do dia, o Sol se recolhendo air 
com o planeta sobre o disco. 

Procuraremos executar o programma q 

Photogr^phia do ultimo eclypse do sol apanhcy 
no seu observatorio pslo professor A'oranchi 

de Moura 

nesse sentido ja nos tragamos, a nao ser qu;.-, 
tarde do dia 11, apparega, no hori::onte occide 
tal, algunia camada de nuvens, impedindo a o 
seiva^ao, o que niuitas vezcs acoiitecc nos c 
versos observadores que, depois de peno-sas vi 
gens e dfespezas consideraveis, veem perdid 
0 oeu tempo e a esperanga de bons resultadr 
1 econhccendo, mais uma' vez, que o grandc p 
der de que se arroga o Homem, nao passa de un 
simples phantazia. 

S. Luiz, 21 do t)utul)ro de 104i). 

O homem feliz e aqucHe que sabe collocai- 
fim ew. relagao com o eoin'-n.'i' da vida. •- Goath^ 
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VJliLXAS yonenibro -  JiJilt 

AS FESTAS D A REPUBLIC A 

Estamos vivendo essa grande hora. Estamos 
sentindo essa responsabilidade immensa de nos- 
sos destines, sentindo o Brasil em nos e em nos 
a belleza de ideal republicano em seus triumphos 
de paz e de trabalho. 

Assigiialando as duas datas republicanas, 
ATHENAS glorifica, neste registro, os nomes 
de Deodoro da Fonseca e de Getulio Vargas, o 
fuiidador e o defensor da Republica Brasileira. 

Ha mais criticos do que autores, mais analistas 
do que obreiros, mais bocas a uepreciar ou a des- 

truir, do que cerebros e bragos a produzir. 

t'estcjamos duas grandcs datas da Republi- 
<;a, o 10 e o IS de Novembro. 

A Republica de Deodoro e a Republica dc 
Getulio Varps, ambas nascidas do ideal puro, 
do espirito illuminado de redempgao de Patria. 

Em IS deu-se a proclamagao; firmando-se o 
ideal na realidade do tempo e do espago. Foi a 
partida para a grande marcha. 

1889, 1937 — Duas etapas republicanas, duas 
ephemerides gloriosas da Nagao. 

Em 10 a consolidagao do regime; o golpe ne- 
cessario para redimir a Republica. Getulio Var- 
gas rehabilita a obra de Deodoro, que os corri- 
Ihos politicos de quase meio seculo haviam des- 
virtuado. E' a nova ordem para a jornada ini- 
ciada, abrindo novos rumos aos caminheiros, que, 
de agora por diante, irao certos ao seu destine...' 

A Nagao que havia despertado em IS de 
noyembro de 89 poe-se em marcha definitivamente 
em novembro de 1937. 

SANDALIAS VERMELHAS 

I fa iini acordar de energias gloriosas na pri ■ 
nicira Republica, uma revelagao de grandes vul- 
tos que nao ficaram diminuidos deante dos que 
firmaram a grandeza do Imperio derrocado. A 
Republica surgiu tao grande, que nao houve que- 
bras de altitude na transigao do regime monar- 
chico para o republicano. O paiz continuou po- 
vpado de gigantes... 

Os filtros, porem, da politica malsan ador- 
meceram os gigantes. Houve uma grande para- 
da na marcha. Parada de silencio, parada de re- 
gressao, parada de rythmo da Vida para o mys- 
terio da Morte. 

O grande sonho era uma vaga lembranga, um 
triste estado de esmorecimento geral. Quase an- 
niqiiilamento. Signaes de decomposigao... 

Mas, o organismo reagia. Nas arterias o san- 
gue que era inerte foi vasculejado com forga. 
Houve um insuflamento de energias novas. Agi- 
taram-se as; fontes da vida. A seiva criadora co- 
megou a latejar com forga. Acceleraram-se as 
calorias vitaes. Subiu a temperatura de equili- 
brio. Deu-se o milagre de resurgimento e o Paiz 
comegou a se mover, a se movimentar, a caminhar 
e reiniciar a grande marcha interrompida, por- 
que, afinal, Ihe deram novo alento, nova vida, e 
a Republica de Getulio V^argas ergueu a Nagao 
de norte a sul, despertando a consciencia nacio- 
nal para a hora de todas as responsabilidades br.i 
sileiras. 

EiUs tandaliai rermelhas, com pa»«adeiras doi- 
radat edao muito em yoga em Holywood, oude 

tao ucada* com tfajes d» gaze 

—Por que ? — A razao e simples e esta no 

consenso de todos; foi sempre mais facil criticar 
do que fazer, mais facil destruir que construir. — 

Renato Kehl. 
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R©Qr©ssa ao Mara.- 

nhao o Ten.-Ce 

ASPECTO DO DESEMBARQUE DO TENENTE-CORONEL JOSfi FAUSTINO DOS SANTOS 

E SILVA, DIGNO CHEFE DE POLICIA DO ESTADO, NO SEU RECENTE REGRESSO DO 

RIO DE JANEIRO. O EMINENTE PATRICIO RECEBEU. DESSA MANEIRA. MAIS UMA 

PROVA ELOQUENTE DAS GRANDES SYMPATHIAS DE QUE DESFRUCTA ENTRE N6S 

austino 
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'1.° lie A'ovembro — 1940 ATllENAS f':u \' 

O primeiro heijo 

(Cantinuagao da pag. IV) 

te para o coleteiro, e naquella manhan, aprovci- 
iou-se ila opportunidade para Ihe conversar. Dessa 
coiiversa nasceu um grande amor no coragao de 
Diana. Amor que ella cuidadosamente escpndeu 
durante dez annos e que so era Sabido de Joao 
Pachola e de mais ninguem. 

Tres vezes por semana Joao Pachola, conver- 
sava com a namorada na residencia do coronel 
num sobrado a rua das Barrocas. 

Diana, a hora marcada, 2 horas da tarde, es- 
perava o Joao Pachola, no segundo lance da es- 
cada. Era a rua das Barrocas, naquelles tempos, 
como ainda e hoje: uma rua quase sem transeun- 
tes, e as 2 horas, era inteiramente morta. 

Tres vezes por semana falavam de sua des- 
ventura, senao daquelle crime... Confidenciavam 
suas maguas e seus desejos, e so. Era um grande 
amor cheio de respeito. Nao se animavam a caricia 
de um beijo ou de um abraijo. Havia entre elles 
inexplicavelmente o muro do preconceito. Tao pro- 
■ximos um do outro, mas tao distantes. Joao Pachola 
de cabega baixa, e ella de cabe<;a alevantada, a 
olha-lo, a devora-lo com olhar em chama. Joao 
Pachola nao via o olhar de Diana, mas sentia o 
sou fogo que Ihe esmagava o espirito. 

♦ ♦ * 
E assim comegaram a envelhecer. Quase ao 

mesmo tempo cm ambos nasceram os primeiros 
cabellos brancos. E o amor a florescer no cora- 

de ambos I 
* Jft ♦ 

Quando o coronel falleceu, dois annos de- 
Pois, victima de um ataque de uremia, Diana ficou 
com a sua irman velha, no sobrado da rua das Bar- 
rocas. O coronel so deixara dividas e parentes po- 
bres. Foi Joao Pachola o grande amigo das horas 
amargas. Foi elle quem arranjou comprador para 
o sobrado. Foi quem pagou todas as dividas do 
coronel..Foi quem comprou, na praga da Alegria 
uma meia morada muito fresca para Diana e sua 
tia. 

A sohcitude de Joao Pachola chamou a atteri- 
,?ao da sociedade. E nao faltou quem Ihe elogias- 
se o caracter e visse nelle um homem presti- 
moso e bom amigo. Mas ninguem sabia que era 
elle quem sustentava a Diana e sua tia. Isto era 
um segredo inviolavel. Diana continuava, apes'ar 
de pobre e desprezada dos antigos amigos de seus 
pais. Joao Pachola apesar de bom e solicito, con- 
tinuava a ser um pobre diabo, sera titulos que o 
rccominendassein c acreditasscm, perante a so- 

ciedade. Diana nao devia descer. Joao Pachola 
nao podia subir. Um coleteiro 1 Nao poderia acom- 
panhar Diana nas reunioes da alta sociedade, nem 
em parte alguma ! Um coleteiro I 

Dona Joaquina, a tia de Diana, quando csta 
se revoltava contra este estado de coisas, dizia- 
Ihe sempre: 

..s^Minha filha, muito bom rapaz 1 Devemos-lhe 
tantos obsequios. Mas si pensas em casar com elle, 
deixa que eu morra primeiro ! .Sei que nao tenho 
forgas para supportar os insultos com que os nos- 
sos amigos e parentes nos obsequiarao. 

—Eu nao penso em me casar com elle... Si 
Ihe falo delle com ternura e porque nao posso falar 
de outro modo da unica pessoa que encontrei a 
mcu lado no momento mais difficil de minha vida. 
Mas Ihe digo com franqueza, que si me quizessc 

ItifiELLES i CLl " 

ARMAZEM DE FERRAGENS. 
TINTAS, ARTEFACTOS NA- 

VAES E MIUDEZAS 

Deposito permanente de male- 
riaes para construc^oes — Fer- 
rainenlas para lavoura — Cha- 
pas cle cobre, zinco, ferro, esta- 
nho e chumbo — Telhas de fer- 
ra galvaiiizadas — Oleos, Vcrni - 
zes, Tintas, Graxas, Arame liso, 
Amarras, Lou^as de Ferro es- 

maltado e aluninio 

.FERRAGENS EM GERAL 

Arame farpado em rolos de 320 
 e 502 metros (metragem 

. ; . , garantida) 

TBNTAS «YPa!RANGA> 

DEPOSITARIOS 
DISTRIBUIDORES 

NESTE ESTADO 

Telegr. ZECARVALHO 

Rua Joaqu'm Tavora, 173 I 
Maranhao — C. Postal, '■).) 5 

I 
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casar com elle, nao recuaria diante desses que 
senhora teme, porque nunca me, derara conta de 
seus actos. Era so o que faltava ! 

A verdade, porem, era que entre Diana e Joao 
Pachola se levantava o muro do preconceito, e elia 
nao se animava a derribar o muro I 

♦ ♦ ♦ 
E continuaram a envelhecer um ao lado do 

outro... Aos domingos, feriados e dias santos pas- 
savam juntos. Joao Pachola aImo(;ava e jantava 
com a sua santa. 

Esses dias, eram para os dois, os mais felizes 
de sua vida ! Conversavam o dia inteiro sobre a 
sua desventura e nao achavam geito de sair de 
tao triste situagao. 

* * * 
Aos sessenta e cinco ja estavam resignados a 

sua condigao. Estava perdida a vida. Diana era 
um sol que se apagava. Joao Pachola era um tron- 
co que se inclinava. A sociedade se esquecera com- 
pletamente de Diana. Joao Pachola ja nao fa- 
zia coletes, porque o colete havia passado da mo'la. 
Abrira, na rua da Palma, nos baixos de um so- 
brado uma pequena officina de alfaiate, onde pas- 
sara a morar. Depois que perdera a mae, vendera 
a meia morada da rua da Lapa. 

Que satisfagao Ihes poderia mais pedir a so- 
ciedade ? Quem com o direito de intervir na vida 
de dois velhos ? 

Diana assim pensou e o Joao Pachola concor- 
dou. Entao satisfeito resolveram comparecer pela 
madrugada do dia seguinte ,que era domingo, a 
missa da egreja de S. Pantaleao. 

♦ ♦ ♦ 
A s cinco horas, estava o Joao Pachola em 

frente da casa de Diana. Momentos depois abria- 
a porta e Diana, toda de branco assomava ao limiar. 
Desceu o batente devagar e collocou-se ao lado 
do Joao; 

—Ah ! quanto tempo nao saio de casa 1 
Seguramente uns dez annos, respondeu o 

Joao, como que se recordando. 
A porta da rua fechou-se por dentro, e os dois 

se dirigiram lentamente pela rua de Santa Ritta. 
Pela primeira vez sahiam juntos d rua, um ao lado 
do outro 1 Apesar da rua estar deserta Joao Pa- 
chola sentia-se acanhado. CommogSo violenta Ihe 
agitou OS nervos. O sangue Ihe afluiu com violencia 
ao coragao, que desusadamente palpitou. Que sen- 
tina Diana, naquelle momento ? Alguma coisa a 
perturbava, pois de rcpente parou e se ampa- 
rou no brago do ciDmpanheiro, respirando com 
forga. Joao Pachola teve que deter o passo. Nao 
trocaram uma palavra, mas Diana Ihe nao largou 
mais o brago que ainda era forte. 

—Da-me o teu brago, Joao. Sinto uma ton- 
tura... 

E' este ar frio da madrugada. 
Joao Pachola, tremulo.metteu o brago no bra- 

go della, e assim continuaram a andar, muito de- 
vagar. 

Pelaprimeira vez elle sentia o calor do corpo 
deDiana. Com o rhytmo do passo, seu brago le- 
vemetite descangava no quadril de Diana. Sua mao 
tocava-lhe levemente no tecido do seio farto. Os 
cabellos de Diana fluctuavam ao vento, e brin- 
cavam na sua fronte larga. De vez em quando 
Diana parava para respirar, pretextando que obser- 
vava as ruas transversaes. E era tal a sua commo- 
gao que encostava o seu corpo no corpo do amigo. 
E assim chegaram d egreja de S. Pantaleao. Contra 
a sua espectativa, a egreja estava fechada. Os de- 
votos ja se retiravam. O padre adoecera. Vol- 
♦aram pelas mesmas ruas, de bragos dados. Ago- 
ra,. ja conversavam alegremente. Sorriam. Nao 
se sentiam mal, por ter encontrado a egreja fe- 
chada. Minutos depois chegavam a casa. 

Bateram. A tia de Diana abriu-lhes a porta e 
antes que elles entrassem, vexada, apressava os 
passos pelo corredor. Entraram e pararam, no 
corredor escuro. Joao ia a sahir, quando Diana 
encostando a porta da rua atirou-se-Ihe aos bra- 
gos. Joao Pachola recebendo inesperado ochoque, 
rccuou alguns passos e encos,tou-se a parede. O 
corpo de Diana colou-se ao seu. Seus seios arfa- 
vam em cima de seu peito largo. 

Confundiram-se seus bragos e suas cabegas. 
Fizeram nesse primeiro ample.xo por que ancia- 
vam, havia tanto, um bloco. Seus labios sofregos 
abriram-se e intcrpenetraram-se, avidos num se 
dciito beijo, que era o primeiro beijo. E assim fi 
ca! am unidos, apertando-se a mais e mais como sc 
quizessem interpenctrar tambem as carnes e fazer 
de dois corpos um so corpo. E nao se largaran) 
mais. Pararam lentamente os movimentos que fa 
ziam para que seus membros se articulassem para 
sempre. Unidos,os bragos retorcidos, os labios della 
crispados dentro dos labios delle, os labios dellf 
abertos como se quizessem sorve-Io, assim estavani, 
immotos, quando d. Jovina, a tia de Diana, por 
que nao chegassem a varanda, suspeitando veio ao 
corredor. Deparou-se-lhe o estranho espectaculo 
Cliamou por elles, baixinho. Seu Joao 1 Diana 
Depois alteando a voz. Nao Ihe responderam. Ap 
pioximou-se, tocou-lhes com as maos, de le\e » 
principio, depois com forga. Abalou-os, a ambos, 
ao mesmo tempo e elles nao se mexeram. Apavo 
rada, recuou e deu um grito de angustia, que sahiK 
pela porta da rua e chegou a praga, naquella hor» 
apagada, 

Passavam leiteiros. Dois delles, deixando 
cangiroes na calgada, entraram. Com os seus bra 
cos robuslo.? tentaram separar os corpos. Debald'^' 
Kcsisiiram, Nao se mexeram. Estavam mortos.l 
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