
t ^ DT 
I j 

O ESTA1X) 

(Discurso de redepgao do socio dr. Clodomiro Pereira da Silva, 
■{no Institiito Historico e Geographico de S. Paulo.) 

•For nlmla benevolienoia. dos hon- 
1* ad as fi-oicioiS deste Intetituto, foi o 
tneu humdM© nome aocei'to' para fi- 
j^urar entrei os sens. 

tE eu, por isto, trag'o-.Xhes, em pri- 
yneiro logar, as me us <3inc»eros agra- 
'^.GCimentas, aa desempenilmr-me da 
nbriga^S-o instituida pelo regimen 
Jlesta ca«a, pela qua! venhb proinun-, 
ciar este discurso-, chilo e despre.ten- 
iiaso, manifestando-lhes mieu vivo 
recanhecimento pela distintcgao, que 
reoebo, de partillnar do briHio e glo- 
rias reservadas els suas indijviduali- 
dades, sevm-pre cheias de dedi^agS-o e 
iamor pela causa da liistoria da geo- 
graphia do Brazil e de S. I-'aulo. 

Ja existem em nossa Paitria. mui- 
tos insfututosj da natureza, deste, e 
com a mis-ma denomma-QSlo e objecti- 
vos; isto, por§\m, n5o denolta de fdr- 
yna alguina quve elles sejaim tsuper- 
tfluos. Ao co-ntrario, n§,o sao; e de- 
veriam at§ ser mais numerosos, de- 
.veriam esjalharvae- pelo pal-z inteiro, 
para que a, e-ua. actividade se esten- 
deese por todo o- vasto territorio bra^ 
eil'elro, ainda .relativamen-te desco- 
nhecido, e n-uito pouco habitado. 

Os conhedmientfos geogmphicos- de 
um paiz. entendondo-se a express-So 
no sentido a to, prece-dem e devem 
preoeder a toda e qualquer explora- 

parec© ter sido o primeiro que pro- 
clamou a idfia da espheroicidade da 
Terra, a qual foi abragada pela Es- 
cola dos Pythagoricos, nao tanto 
pela razao scientifica, quanto pela 
razao metaphysica, segundo a qual, 
sendo a esphera a mais perfeita fi- 
gura solida, devia eer a mais digna 
de circumscrever o "habitat" da hu- 
manidade. 

Mais adiantado tinha sido Anaxl- 
mandro, o inclyto -discipulo de Tha- 
les, o qual apoiando as id^as do mes- 
|tre, proclamava que a Terra era uma 
esphera suspensa livremente no cen- 
tro do firmamento. (580 A. C.). 

Trinta anno® mais tarde, Parmeni- 
des defendia a divisao da esphera em 
zonas. 

Vein depois Hecateu pretendendo 
systematisar a id6a dos tempos ho- 
mericos sobre a forma terrestre, ad- 
mittindo dois continentes separados 
pelo mar mediterraneo: a Europa e a 
Asia. 

Herodoto, que n5o repudiava a id^a 
fundamental. combateu a forma 
circular, e a divisao em dois conti- 
nentes, proclamando que era mais 
comprida de leste para o oeste, do 
que de norte para sul e ao mesmo 
tempo apresentando a divisilo em 
tres continentes, a saber: a Europa, 
a Asia e a Africa. Cao systematicalqrue pedlG se de.va o-pe- 

ra.r em qusiquer ramo da actividade escola em questao, a dos phi 
.Industrial modern©., cuja base econo- ' losophos 3116 estou citando, Heca- 
m-ica principal puramente e sim-J 1 e Herodoto, repellia, assim, 
... — t-.aiViTfe'—v>iTa.'rcic.  ' quaesquer theorlas especulativas, 

E o coimmcrcio depend© absoluta- f ^1
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mente die producg&o e de vias de com- | ^-liaJes e Anaximandro, para seguir 
mun1'cacao-- apenas as mdicagoes dos viajantes; 

Um centro industrilal 5 setnpre- um t!S¥jS0^° acoeitava e systema- 
lt6co do actividade. Kiumana, aliraeu- " aa1u.iriaos e 
Eado por deacnas de outros Mcos, °°"'llma'3os P^Jas suas propnas via- 
todos elles trooando continuamente 
cntre si. ou a, mafceria prime ou o 
producto mamiifactuxado, na miaior 
solidariedade l(que Hie 6 eseenoial, 
digra-sa em parejnthesis). 

O caminho para isto 6 aberto peia 
eeographia: nao -■ de lioje, mas sim 
da mais alta anttguidad-e. 

Semprc o commcVrcio, e as vezea ra- 
73es militares, dem causa primordial 
fi. actividade dos descobridores de 
terras novas e dos- explored ores de 
terras desoobertas. 

gens. 
Entretanto, essa mesma escola, que 

se baseava nos factos concretos, pro- 
porcionados pela observagao dos via- 
jantes, criou a theoria, da svmetria, 
baseada na hypothese do citado He- 
rodoto, segundo a qual o Xilo deve- 
ria corner de oeste para, leste, an- 
tes de tomar o rumo sul. 

Vfi-se bem que esta escola, apega- 
da aos factos concretos de simples 
viajantes, sem nenhum meio ou ins- 
truraento de observagao, adraittia 
uma hypothese. pairamente absurda, Algruem, um povot um conjunto de para 31g0 ^ theorias ingra-' 

povos ou nagoes, actrviu de fdeo on- mente especulativas de Thalea Vna- - rln e> i r> xr o.of i *ra r1!*! p si fria n p" r n nl 11 _  x , ' ginaria das investigagSes geographi- 
cas. Assim, pelo memo-s, deve ser en- 
tendido quando fala a civilisagao oc- 
cidental. 

O certo 6 que todas a® grandes 
nacionalidadcs fizeram a sua civili- 
^agao © tivcram <3.o m-e.smo mo-do, as 
suas mandfestagSesi expressivfas dell a, 
em maior ou menor escala, "como os 
povos do occidente. 

To da s tiveram suas institulgSe-s or- 
ganicas, que serviam de esteio ft- sua 
actividade rntilitar e industrial e de 
consolidagao ft- sua constituigao mo- 
ral e politica, que, alifts, prediominou 
sobre todas eg suas- organisag&es nos 
povos orientae#. 

A liistoria nao nos dft. documenta- 
gao concreta desta verdade que, en- 
tretanto, 6 imperecivel diante das 
conclusbes deduzi-das da immensa 
quantidad© de factos, quo, embora 
i^ol-ados, no perpassar doa eeculos, 
sft-o mar cos indestructiveis da fo-rma- 
gfto e evolugHo dos varies agrupa- 
nientos human os. que, mais ou me-nos 
firmea, dominam e-eparadaanente e 
temporariamente-, as varies circums- 
cripgoes da super fide da terra, que 
Ihes formam a ^ftde © o objecto d© 
suas actividades. 

E' o que no.s nnostra a civilisagao 
chineza, a civilisaqfto das; Indiae, a 
do Egypto, a da Persia, a-dos Pheni- 
cios, a dos Gregos. Vamo.g -depois e-n- 
contrar toda a seriagao def phenome- 
nos, inteiram.ente identico-s, na dos 
liomanos, na dos Axabe-s; © depotie 
lias miodernas comm-unjidad,©s que anr- 
giram, na Europa, do es-phacelamento 
do Imperlo Romano pela imvasao dos 
Bar bar os do norte, a cujo vigor nao 
resistiu a adaga victoriosa dos Ara- 
bs.s, ne-m o mortirfero alfange do ter- 
rivel turco. o destruidor, o cruel © o 
damninho por excelloncia. 

O JBarbaro do norte foi para q Im- ■pevio lUk^SHLjan o- au© o Turco foi pa- 
ra o Impei'io- dUs Arabvs; mas a Bar- 
baro do nottc. depois de aclima-ta.do, 
ri'construiu, e o Turco sem-pre de.?. 
truiu. sem-pre arrazou. sempre apa- 
gou com esponjo. ensanguentada os 
traces brilhantes da crvilisagao dos 
'Mahomet, dos Omar, dos Harun-al- 
raschild, que. ainda nao foi ultrapas- 
mda por nenhuma outra, no- culto do 
?entim-ento altmista. 

E foi jus-tament© est© caracter su- 
blime da civilisagao arabe que a fez 
baqu-ear diante da brutal © cruel ty- 
rannia turca. , . 

Sim, o desenvolvimento industrial, 
que faz sempre produzir, produzir © 
produzir, 6 instigado pelo egoismo, 
que sd pdde fier sup-plantado pelo^ fa- 
natismoi religiose, na acgao 
ou con junta dos inditviduo 
povo • 

O vasto soe.nario do mundo nos es- 
ta mostrando isto, quando- o olha- 
mo9 com olhos inveatigado-re-s. 

Alifts, jft os illustres e in.cansa.veis 
fun dado re® -da. ^Nova Escola Social , 
JDe.smoulins, Turville, Leplay © dignos 
companheiros, puzeram estes factos 
Fob a analyse systenmtica, e d-e-lles 
ccordenaram en sin a men to® vahoso-s 
]iara a redacgao da Hietoria Eniver- 

1E' asfi'-im que os povos nomade-s, 
no regimen communist a, nS-o _ tSm 
t-mbigdes alftm do quinhfto individual 
ou familial, ephe-mero ou transitorio; 
mas jft os- caqadores tern os seue in- 
tcresses mais evstaveis © as .suas as- 
PIra-goes maiores, porqu© o individuo 
relies tern um ambiente, mais. amploj 
para si, tern o seu meio "mais seu'V 

O.S povos cultivadores, tornado® 
proiprietario-s por forga do proprio re- 
gimen de trabalho. a cultura da ter- 
ra',, cujo bom proveito- exige at6 certo 
ponto o m-onopolio individual e a di- 
visao adequada, jft agom sob o in- 
fiuxo do interesae individual e dila- 
tam o eeu campo d© acgao . 

A.s euas ambigoes transpoem o pe- 
rimetro de seu "habitat", porque pro- 
duzem, porque precis-am trocar os 
seus producto® para satisfaz-er as 
suas necessidades plena® e variadaa. 

Dah'i o commercio, nao s6 de coi- 
s-as, mas tam bem de id€as. 

O estupendo deeenvolvimento in- 
dustrial moderno 6 a consequencia 
dess© regimen levado ao mais alto 
grau. 

E os pioneiro® desses movimentos 
de homens e mercadorias foram sem- 
pre o® que faze-m a Geographia, os 
viajantes qu© percorrem terras no- 
vas para desvendar-Jhe-s o incognito, 
e que desbravam o terreno para as 
vias de communicagao. 

Em torn© dess-es factos tem-se da- 
do a evo-lucfto d© todas ©a nacionalu- dadee, *1U» O -aatl ITOX> e mxIWaO, 

i sola d a 
de cada 

como nos ensinam a® tradigOes que a 
hiimanidad© tVm criado. 

Jft se v?, por ahi, o papel impor- 
tant issi mo. qu© a Geographia e a 
Historia, representam na sftrie de co- 
rihecimejitos humanos. 

A Geographia indica ao homem por 
onde de-ve fazer os seus caminho® na 
superficie terrestre; © a historia II- 
.lum-ina-lhe o passo, sempre- incerto 
no planeta, porque ell© esquec© ordi- 
nariamente o passado, ou dos seus 
ensinamcntos nao faz caso. 

A Historia e a Geographia sao. 
pois, para os povos do globo, o re- 
pcrtorio dos conhecimentos mais 
sympathicos, mais attrahentes aos 
cstudiosos. mais interessantes, mais 
proveitosos. mais indispensaveis aos 
administradores de um paiz moder- 
no, aos (depositaries de suas riquezas, 
aos promotores de seus progresses, 
nfto s6 na esphera intellectual, como 
na esphera industrial. 

E' assim que n6s vemos, cle vez 
•m quando, os grandes philosophos, 
aquelles quo representam o mais alto 
grau de cultura intellectual no ge- 
nero humano: ft assim que os vemos 
empenhados na coordenagao dos co- 
nhecimentos geographlcos, procuran- 
do incorporal-os, debaixo da disci- 
plina scientifica e dos objectives uti- 
iitarios, ao patrimonio continuo e 
Imperecivel da humanidade, que ou- 
tro nfto ft senfto o patrimonio criado 
pela Razao e pelo Sentimento do Ho- 
mem. isto ft, a Sciencia © a Moral. 

Nao ft de hoje; ft da mais alta an- 
tiguidade; r das mais remotas eras: 

Jft do tempo de Homero, de que te- 
mos, alifts, tradlgftes tao confusas, 
por contraditorias e incompletas, a 
determinagfto da fftrma da terra foi 
o mais antigo problema theorico que 
a Geographia suggeriu; e por signal 
admittia-se, entfto, que a fftrma de 
nosso globo era a de um disco, mais 
ou menos 'piano, circular ou ellipti- 
co, e cercado pelos mares. 

O grande Thales de Mileto, que 
pelo immortal Augusto Cont© foi 
post? em iujgto | relevo, 

ximandro e dos Pythagoricos. 
Mas o principe dos verdadelros phi- 

losophos, na phrase justa e precisa 
de Augusto Conte. qu© viveu de 384 
a 322, antes d© Christo, veiu pftr de 
novo a questao no<s termo® exactos. 
Elle. o grande Aristotcles, proclamou 
a espheroicidade da Terra, e a do- 
monstrou. com os tres argumentos 
seguintes: 

l.o — Que a Terra precisa ser es- 
pherica. por causa da tendencia que 
levam para um centro commum to- 
dos os corpos que cftem; 

2.o -- Que eft uma esphera pftde 
produzir i\a Lua, durante um eclipse, 
uma sombra circular; 

3.0 — Que a mudanga de horizonte 
© o apparecimento de novas constel- 
lagoes ou o desapparecimento das 
estrellas familiares, quando se viaja 
de norte para sul. sft podia ser ex- 
plicada pela hypothese da espheroi- 
cidade da Terra. 

Ampliou ainda o principe dos phi- 
losophos a idfta das zonas, levantada 
por Parmenides, apresentando uma 
zona torrida como inhabitavel por 
causa do calor. e duas zonas frigi- 
das. inhabitaveis por causa do frio, 
restando -duas zonas temperadas. 
proprias para habitagfto do genero 
humano. 

Ainda mais: deflniu as zonas tem- 
peradas, como se estendeu desde o 
tropico atft ao circulo arctico, para o 
norte © para o sul, demonstrando 
ainda a ©xistencia d© ventos seme- 
Ihantes. operand© nas zonas tempe- 
radas do norte © do sul, mas em 
direcgdes contrarias. 

Jft havia entao a ©scola pratlca e 
a escola theorica, em plena activi- 
dade, em materia de Geographia. 

E' assim que, ao passo que Tha- 
.les, Anaximandro, .Arlstoteles e os ' T5 A- f 1-1 Q o-r\v,i/x/->o     - ._ . a on^. jn me- referi. os ig-fiogrraphos* 
praticos limitavam-se a determinar 
a configuragao do "oecumene", isto 
ft. do mundo habitado e habitavel, 
substituindo-se nesse interim a for- 
ma circular pela forma elliptica, 
para o que concorreu bastante a for- 
ma alongada do Mediterraneo. 

As nogftes que nos chegaram sob 
este ponto sao inteirament© obscuras 
e indemonstraveis. 

Estamos vendo que os da Escola 
Theorica andavam mais certos. E 
tanto assim que Pythagoras jft cogi- 
tava da existencia dos antipodas. 

Eratosthenes, que fez cuidadosas 
medigoes geographicas para deter- 
minar a largura e o comprimento do 
"oecumene", tinha estabelecido que 
elle occupava menos de um quarto 
da superficie da esphera. Os philo- 
sophos estoicos prftgaram a existen- 
cia de mais tres "oecumene", em 
cada um dos outros quartos da es- 
phera. 

Todas essas hypotheses originavam 
grandes controversias entre os phi- 
losophos contemporaneos © subsisti- 
ram, com plena confusao, ate Strabao 
(50 annos a. C. © 24 annos d. C.). 
salvo as doutrinas de Aristoteles que 
se destacavam das idftas correntes 
entre as outras oscolas. 

Este incomparavel philosopho, em 
plena constituigfto de theorias. nao 
descansava nas suas observagftes e 
experiencias, para demonstrar o que 
affirmava. 

E deste modo, alftm de outras coi- 
sas, elle organisou estudos sobre as 
Yariagoes climatericas, d© accordo 
com as latitudes © as estagoes, fez 
numerosos estudos sobre a circulagao 
da agua na natureza, sobre os cara- 
cteristicos das rag as humanas, segun- 
do os climas. etc. 

Entretanto, as suas theorias, ver- 
dadeiras revelagftes. nao eram intei- 
ramente seguidas pelos geographos 
da ftpoca, os quaes procuravam sem- 
pre orientar-s© pelas observagftes 
pessoaes. 

Nest© numero se distinguiram so- 
bretudo Strabao, Pomponio Meda e 
Claudio Ptolomeu (150 a. C.), qu© 
todavia jft representavam um trago 
de nniao entre os da escola pratica 
do "oecumene" e os da escola de 
Aristoteles. 

Strabao (50 o. C. — 24 d. C.) que, 
com o illustre Pomponio. foi entfto ce- 
lebrisadp pelo maior de todos os 
poetas, o incomparavel Xmiz de Ca- 
moes. orientando-se pelas concepgoes 
de Aristoteles, scguia praticamente 
Eratosthenes. 

Strabfto^ como ®abe-se, marcou 
ftpoca na historia. 

Com trabalho quasi todo pessoal, 
elle compoz uma obra notabilissima eotrre a geographia dos paizes do 
Mediterraneo. a qual eerviu de mo- 
delo ^successivament© para muitas 
geragoe®, pelo seu caracter pratico e 
positive, baseado mais ©m factos do 
que em theorias. 

Depois delle, mais de cem annos de- 
correram, sem assignalar-se a pas- 
sagem d© um grand© geographo, que, 
com jprofundeza e originalidade. fi- 
zesse colsa® novae, em Geographia. 

^Coube isto a Claudio Ptolomeu 
(ISO d. C.) que fechou o inesquecivel 
cyclo dos notabilissimos geographos 
gregos, reunindo em suas obras tudo 
quanto aquelles haviam feito. 

Todavia, antes delle, figuram Mari- 
no, de Tyro e o grand© astronomo 
Hipparcho (150 a. C.), o creador dos 
fundamentos da Trigonometria, geo- 
metra dos mais notaveis da antigui- 
dade, que foi critico © continuador de 
Eratosthene®, e como est© cartogra- 
pho tambem. 

Querendo determinar com rigor a 
superficie do "oecumene", Ptolomeu 
procurou reunir tudo quanto existia, 
em materia de determinagfto d© lati- 
tudes e longitudes, e ratificar na 
mais larga escala as distancia® co- 
nhecidas por mar e terra. 

Dahi resultou o repudio das xndi- 
cagftes fornecidas pela theoria da 
symetria, © assim grandes modifica- 
goes na representagao da flgura do 
"oecumene". Deste modo aeua grande 
obra teve um cunho especial — o da 
cartographia, e nella ficou defini- 
tivaimente firmada a existencia do 
oceano Indico (antigo mar Erithrfto), 
como inteirament© separado, por con- 
tinente, do oceano Atlantico. sem 
communicagao com elle, como ante- 
riormente 6© admittia com a deno- 
minagao de oceano Atlantico Orien- 
tal. 

A Claudio Ptolomeu sao devidas as 
denominagoes de "Geographia", "Oho- 
rographia", "Topographia"; a pri- 
meira significava a descripgao de to- 
do o "oecumene", a segunda a descri- • 
pgfto completa de uma regiao particu- 
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lar, e a terceira a desorlpcSo mini 
closa de uma locelidade. 

Ob seus trabalhos foram traduzidi 
pelos Arabes, entre elles tiveram lar 
go © proveitoao uso, e por elles forai 
transmlttidos aos posteros. 

A civilisasSo arabe, com a eu 
grande expansSo, intellectual, artis 
tica © commercial, n5,o podie deixa 
de produzir trabalhos valiosos no dc 
minio da Geographia. 

E' assim que, alfim de grande pu 
blioidade que fizeram dos trabalho 
de Ptolomeu,(por meio d© "Almagest' 
a traducfiSo da sua grande obra, es 
creveu Bem Musa a sua celebre geo 
graphia intitulada "Rasm el Arsi", n 
seoulo nono, infelizmente perdido. 

As contribuisSes propriament© ara 
bes foram grandee. O commercio d; 
Arabia com a India © com a Chin: 
tornare-ae muito intenso, dando ori 
gem.- a irumerosae e longas vlageiif 
desde o seoulo X atrav6s o conti 
nent© asiatico. 

Entre ellas se destacam as de Su 
leiman, qu© do golfo Pereico. foi po 
verias vezes 5, China; as d© Abu' 
Zald. que descreveu a India, e to 
o precursor de Marco "Polo: as d 
Massudl, o grande viajante, que. d' 
"visu et reper tu", conhecia todas a 
regi5es situadas entre a Hespanha ■ 
a China, e que, pelas suas obras des r" 
criptivas dos varies paizes e de sua: ^ 
instituisoes, foi intitulado o Plini<e" 
do Orient©; as de Xstakri, que percor.^ 
reu todas as regioes do Imperio Ma ;a hometano, e compoz o livro dos cli j0 
mas era 950; as de Ibn Haukal, cru<,0 
compoz o "livro das estradas e doi'm 
rainoe" em 976. baseado na obra df.-j 
Istakri; as de Idrisi. e mais conheci-r. 
dos dos autores arabes, que no sere_ 
culo XII estflbeleceu-se na Sicllia a 
onde se dedicou S, Astronomia. a eer- _ ^ retirada da a^a- 
viQo de Roberto II, rei dos Norman-,, \ ...fa"»&<> olvldarKo fa- 
dos, i-ttana , oo f _ , ,  

a menina Odette, filha do sr. co- 
ronet Vigilato Franco, proprletarlo 
da Pharmacia Aguia de Ouro, desta 
prasa; 

a menina Maria, filha do sr. pro- 
fessor Xncinio Carplnelli, residente 
em Nazareth; 

o roenifio "VValdemar, filho do sr. 
Antonio Dyonisio Sanchts Sobrlnho; 

o menino Virgilio. filho do sr. 
professor Liberato Alencar; 

o sr. dp. Victor Ayroea. adv.oga- 
do no nosso fOro; 

o revdmo. conego sr. dr. Joao Evan- 
gelista Pereira de Barros, chantre do 
cabido metropolitano e vigario da 
parochia de Santa Ephtgenia^ 

o sr. professor Gabriel Ortiz, di- 
rector do primeiro grupo escolar do 
Braz; 

o sr. Lauro Costa; 
o sr. Bomingos de Paula e Suva, 

Inspeoto escolar.; 
NOPVADO 

O sr. Pedro Henrique Mahn. indus- 
trial em Santa Barbara, contratou 
seu casamento com a senhorita Dur- 
valinr. Felter, filha da exma. sra. 
d. Anna Felter Bynes, residente em 
Borocaba. 
DR. ULYSSES PARANHOS 

Um grupo de amigos do dr. Ulys- 
ses Paranljos, que acaba de regresear 

de uma exoursao ao Prata, offerece- 
Ihe hoje, fl, noite, um hanquete. 
H09PBDBS B VIAJANTES 
Pelo nocturno de ante-hontem, par- 

tirara jiara o Rio, onde tomarao o 
"Vestris" com, destino aos Estadoa 
Unidos, os Jovcns paulistas, profes- 
sor Arlindo de Toledo, Homero Girel- 
11 e Hugo Vitali. 

Ao ambarque desses mogos com- 
pareceram innumeros amigos e pa- 
rentee, que Ihes foram levar as des- 
pedidaa. 

— Embarcou hontem para a capi- 
tal da Republica o sr. dr. J. Oscar 
do Araujo Coelho, medico nesta ca- 
pital. 

— Seguiu hontem para o Rio, pelo 
l.o nocturno, o sr. dr. Renato Kohl, 
illustro medico paulista, seoretario 
geral da Sociedade Eugenica de Sao 
Paulo e membro da raissio do sanea- 
mento da baixada flumlnense. 

As elegantes panlistanas nao 
devem perder a occasiao que se 
Ihes offerece do apreciarem as ul- 
timas criacoes de Pariz, para a cs- 
tagao, nas* exposicoes actuacs de 
Mappin Stores. 

TKEXIST'O FIX a. 

A RETIRADA DA LACUNA 

(0 cholerico abandonado sobrevivente) 

dQtra, s© conf  ^. m*   
phase® do desenvolvimento da Geo 
grraiphia com as phases da ©xpansa^ o- 
commercial dos povos, no .periodo quede 
consideramo® e que s© dilata atft oaft- 
fins do XIII seculo, vamos encon-s- 
trar precisament© os phenomenon eo- ^^ 
ciologicos jft apontados como causa er 
determinantes dos descobrimentos o- 
sreographicos © da systematisagftc 
delle® decorrente. s* 

A' part© os facto® passados no 3' 
Oriente, no Egypto. na Persia, na-5" 
Assyria, etc., de que nao ha tradigftes e 

coordenadas relativas aos respecti- 
vos imperios, vemoe justamente as^' 

Wcumenta o "cpisoJi'o "do abandono dos 

theorias de Homero, Herodoto e He- 
siodo tnoidirem com e, incipiente ex- 
pansSo grega pela Asia menor e pelos1'" 
bordos do Mediterraneo; © aos con- 
sequontes periodos de continua ex- * 
pansao corresponderam as longas e ™ 
repetidas viagens dos pioneiros do ' 
progresso intellectual e industrial, e ^ 
dos orientadores da opiniao publiea, 
que formavam a escola pratica como a dos que formavam a escola theorica. g. Por outro lado, os Phenlcios na r. 
sua faina de explorer e coloniser ter- ^ 
ras novas, haviam preoedido os Gre- 
gos na exploragao das oostas do Me-   
diterraneo, desde © seculo X antes de je 
Christo, « accumulavam copiosas in- © 
formag5es que estcs aproveitavam 0. para seus estudos geographicos. Sa- ts, 
be-se que os Phenicios nSo se liml- ji- 
tavam &s cxploragSes no Mediterra- a- 
neo; elles commerciavam cm alta es- m- 
cala, no mar Vermelho e no mar Ery- ,la 
thrSo, chefiando e dirigindo expedi- de 
g5es por conta de outros povoe. ;o- 

B' assim que SalomSo entregou- os 
Ihes, pelo menos. uma. : ta- 

No sentido oPbosto, elles dobraran1. do 
pela costa occidental da Africa, eu- n. 
biram pela costa luzitana, e alcan- lo- 
garam o golfo Biscaye. tendo che- de 
gado mesmo atS A Inglaterra, segun- n. 
do ee presume. io. 

Os seus descobrimentos e determi- ue 

nagoes geographicas permittiram fi- d® 
xar-se, tanto quanto era possivel. a. 
configuragao de toda a bacia do Me- 
diterraneo, e dos paizes linaitrophes. 
a occidente e a oriente, ractificando- 
se e arapH«ndo-se a determinagAo do 
"oecumene". 

Os Oregos. que, contemporaneamen- 
te, realisaram de facto a colonisagao 
de todo o Mediterraneo, subtram at^ 
ao oceano Arctico, conipletarain o 
trabalho dos Phenicios, por mar. 
As guerrae macedoniae abriram no- 

vas e immensas regioes atfi ao Gan- 
ges a exploragSes de toda a sorte, . 
levaram os Gregos a gigantescos em- 
prehendimentos nos paizes conquis- 

Aiexandrc Magno c--. --.^...panha. 
do sempre de grands numero de le- 
trados e sabios gregos, que faziam 
ouidadosamente a geographia das re- 
giSes atravassadas, as quaes o guer- 
reiro macedonio pretendia Tigar com 
a Europa, mantendo variado e inten- 
so commercio. 

A sua obra foi continuada e desen- 
volvida pelos seus ■suocessores imme- 
diatos. 

Os Ptolomeus, que dominaram na 
Africa, promoveram expodigoes ao 
longo da costa deste contincnte, que 
jd eutSo se suppunha cercado de 
agua. 

Toda essa bemfazeja expansdo foi 
de Inestimavels consequencias para a 
Geographia e para a Sciencia em ge- 
ral. 

A mesee colossal de elementos re 
unidos' pelos viajantes innumero 
que percorriam as regiSes, commer- 
ciante.?, scientistas e simples "tou- 
ristes", permittiu aos geographos 
gregos qs progresses extraordinr,:'ios 
que se reeumera nos trabalhos de 
Aristoteles, de Claudio Ptolomeu e 
de gtrabao. 

Bssa phase da civilisagao huma- 
na foi realmente estupenda. 

Os Romanos, mais guerreiros do 
que commeroiantes, encontraram 
desbravados, em grande parte, os 
caminhos que percorreram, princi- 
palmente na Asia, e na Africa, que 
os Gregos e Phenicios haviam explo- 
rado. 

Entretanto, nenhura outro povc 
fez o que elles fizeram, era geogra- 
phia e topographia pratica. pois os 
vastos dorainios do Imperio foram 
objecto de levantamentos topogra- 
phicos minuciosos. nos quaes se ba- 
searam os tragados das suas innu- 
rceras e excellentes estradas, que sc 
estendiam por todas as provinoias, 
atd os mais remotos confins. 

Quasi todas as suas conquistas 
eram precedidas de levantamentos, 
que faziam exeoutar por technicos, 
oa quaes os orientavam em seus 
movimentos estrategicos. 

Todavia, os caminhos dos mares 
nao Ihes eram tdo familiares. nem 
tao procurados. para a Africa. os 
Indias e a China, ainda que jd fos- 
sem conheoidos. 

S6 no segundo seoulo da dra 
christan comegaram as viagens re- 
gulares entre Roma, as Indias e a 
China. 

AliSs. o grande commercio que. 
em seguida. se desenvolveu com o 
oriente, mormente depois da divi- 
sao do Imperio, e particularmente 
durante o governo do imperador 
Justiniano (seculos V e VI) deu 
logar a frequentes reotificagpes „ e 
ampliagoes geographicas. 'jfc 

Como se sabe, foi Justiniano que 
enviou dois monges 6. China, em 
busca do bicho da seda, que elles 
conduzirara de volte, em canudos. 
se.ndo, desto modo. Introduzida no 
Peloponeso e nas llhas gregasama- 
nufaotura do respeotivo tecido, e. 
como base da sua prosperidade, a 
sericultura em larga escala. 

Durante a "6ra de escuridao", 
como se costuma denominar o maior 
periodo da edade mddia, o Imperio 
dos Arabes e o Imperio Romano do 
Oriente foram valiosos deposltarios 
da civilisagAo contemporanea, cum- 
prindo nao esquecer que os Arabes 
nao sd foram criadores, como assi- 
miladorea de. prlmeira ordem de 
tudo o que faziam os outros povos; 
e 6 innegavel que o esplendor de que 
cedo gosaram os povos Ibericos e 
I-usitanos foi devido. precipuamente, 
A influencia da civilisagao arabe. 

A16m do que nos offerecem, as- 
sim, os Arabes e os Romanos, em as- 
sumptos de interesse para a Geo- 
graphia. vamos apenas encontrav os 
feitos dos Normandos ou Scandina- 
vos, que, crobora com o caracter de 
pirataria em geral, foram cxplora- 
dores de primeira ordem. 

Elles navegaram correntemente 
os mares europeus, inclusive o Me- 
diterraneo, e do Baltico fizeram ca- 
minho para as Indias, atravfis da 
Russia, ao mesmo tempo que, pelo 
extreme norte, exploraram o ocea- 
no Arctico e colonisaram a Islan- 
dia, Erico, o Vermelho, era 985, des- 
cobriu a Groenlandia. 

SJo conhecidas as suas invasdes 
e incursoes. , 

O seculo XI marcou. talvez. o 
Inicio das transformagoes sooiaes 
das novas sociedades politicas, que 
surgiram dos paizes occupados pe- 
los Barbaros. no Imperio do Occi- 
dente: transformagoes que nSo fo- 
ram estranhas ao regimen economi- 
co, em que se fundaram, depois, 
■- As oruzadas abriram a nova dra: 
e atrds dos cruzados andaram de- 
pois os exploradoyes e comraercian- 
tca. 

CllXXIClltO W 1-"-'"—yio 
cholericos. Acossados pela cavallana 
Inim'ga. perseguidos por toda a sor- 
te de calamidades, virnm-se os bra- 
sileiros na contigencia de abandonar 
os contagiado^ Si terrlvel epidemia 
A mere©, ou melhor, A sanha dos im- 
piedosos paraguayos. 

Numa clareira aberta A noite cm 
um capao do mato, ficaram "mais de 
130 cholericos sob a protccgao d© 
um mdro appello A sua generosidade, 
nestas palavras tragadas em grandes 
letras, sobre um cartaz prdgado a 
um troneo: — compaixAo para os cholericos!" 

"Ponco depois de partirmos, pro- 
segue Taunay, e' jA fdra do alcanea 
da vista, o estrepito de uma nutrida 
descarga de fuzilaria veiu fenr-nos 
os poragSes; c que clamores mdizi- 
veis nAo ouvlmos! Nem ousavamos 
olhar uns para os outros. ' 

"Segundo o que mais tarde nos 
contou nm dos pobres a.bandonados, 
salvo por milagre, rauitos doentes 
(ell© nAo sabia bem se houvera. ou 
nao, geral morticinio) levantaram-se convulsivamente e, reunindo todas as 
suas forgas, deitaram a correr no 
nosso enoalgo: nenhum pudera at- 
cangar-nos, on fosse por fraqueza, ou 
pela crueldade do inimlgo. ,   

A este sobrevKente, do^ qual nem 
s© menclona o'nome, faz ainda o his- 
toriador nova mengAo no final oo 
capltulo JCVIIJ: 

"Ainda nesse dia (29 de Maio) vi- 
mos chogar ao acampamento. seml- 
nu' e eemelhante a um cadaver, um 
dos miseros abandonados no dia -b, 
que, encontrAhdo no proprio exces- 
so do terror um resto de forga vital 
que o salvou: vlera A noite, arrastan- 
do-se em nosso enoalgo, atrav-s dos 
cerrados mais espessos. Nem sempre 
conseguira entretanto evitar os pa- 
raguayos; mas estes, ao vel-o no _es- 
tado a que tC molestia o reduzira, contentaram-se por divertimento com 
espanoal-o; e quando ©He Ihes pedia 
que nao o .matassem, respondiam: 
"N6s nAo matamos cadaveres; quere- 
mos 6 o teu commandante. E ati- 
ravam o misero ao chAo com o cento 
das langas. Desta sorte foi restitui- 
do A nossa expedigAo, depois de soi- 
frlmentos a que pouoos organismos 
poderlam resistir." 

O que poucas pgssoas saherAo ^ A 
que esse cholerico escapo miraculo- 
samente, ainda vivo na cidade de 
Estrella do Sul, antiga Bagagem 
(Triangulo Mineiro), sendo Chef© de 
numerosa familia. 

Chama-se Calixto Medelros de An- 
drade. 

Com menos de 20 annog fl§ 

» Becobr-ayJ* - ; ^eptidos, gontig^W 
no campo. Entao vi que o capdo es- 
tava todo cercado de soldados. Ven- 
do iquo- alguns cholericos quo conse- 
guiam chegar atd o campo eram axu 
lanceados, fiquei na beirada do ma-, 
to. Mais ou menos a uns dez raetros 
de mim, aohavam-se alguns caval- 
leiros paraguayos, BntAo escondi-. 
me debaixo de um iP6 ciP6 Prata' 
Esse pS de clp6 tinha um troncp 
grosso e dos lades as "galhas che-; 
gavam ao chao. Tern aquelle nome 
porque sua folha 6 verde por cima, 
e branca por baixo. < | 

O dia estava acabando de olarear. | Deitel-me de brugos e com as 
ma os ia cautelosamente puxando fo- 
Ihas seccas do chao e me "rebugan- 
do" com ellas. Cobrl primeiro os pfis 
e depois o resto do corpo, atS a ca- 
bega, mas de modo que continuasse 
a poder observar o qua so passava 
Pepe0l'a9 oito boras da manhan os 
paraguayos desarrearam os anlmaea 
e proximo dalli acamparam, ficando , 
quietos o resto do dia. 

Dalli iam buscar agua naquello 
corrego, passando perto do p6 da 
clpd, em cujoe ramos pisavam. u 
cue em mais receava era que seus 
cachorrdes me descobrissem. Achava 
impossivel quo estes nao, lieJ

ssem„:Pe" 
la mlnha presenga, adextrados como 
sft O' 

o' dia inteiro bouve aquelle tran- 
sito alii, para ir buscar aSaa- 

A' tarde chegou uma bolada pa 
raguaya. Fegaram quatro rezes e 
carn&|iram-nas, tlranilo

f.E
0

n AO anoitecer puzeram fogo em. va 
rlos montes de lenha espalhadas pe- 
Ipo cam'po. Eram numerosos as fo- 
gueiras e proximas umas das outras 
poucas bragas. 

Tomando grandes Postaf c
<1® ®ar 

ne, punbam-nas nuns espetos lonjpos, 
flncando estes no chAo, perto do 
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Quando a carne as3ava ■<Je,u™ 
do, elles. segurando o cabo do espe- t0, o faziam girar meia volta. sjtn 
o arrancar, para assal-a do outro 
laDepois de escureccr , mostrava-se 
a acamipamento rauito claro, mas ha- 
?ia entre 'fogueira e fogueira umas 
pequenas faixas de 

Ku enxergava nltidamente tod 
as pessoas e os cAes, mas raciomliej conSnlgo que, quern se acba per*o 
da Saridade, nAo enxerga no escuro 
FntAo sahl de men escondenjo e 
ppo-otinliei por uma daquella® zonas engaiinnei ^ t.emendo mais 
Entao 
de"isombra.10 sempre temendo ma 
rin^ rftes do ciu© dos homens. 

Consegui passar desperoebido e 
eontinuei a arrastar-me pelo campo. 
maS daW a brasa3 Pare; 

-rlnrml. tf£«ai 
alistou-se no J7.o batalhSyo.. oxlwuisto e abl doj^. experj;.. ■ luntai-tos a ..ifa qirh ,.j,C3 f»-.»4-sr„i»we.-,cr Iwfantairme. ntsai 
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Calixto de Audrnde 
Se ainda vive, deve-o a uma sftrie 

de acaso® favoraveis. 
Sfto interessantes as peripecias de 

sua fuga, que poderiam constituir o 
enredo de um romance d© aventu- 
ras. 

Sua narrativa em mais de um pon- 
to diverge da referencia de Taunay. 
Por exemplo, Calixto nega qu© os 
inimigos o tivessem apanhado. Como 
eu Iho lesse o que a seu respeito 
diss©. o historiador no ultimo trecho 
citado. declarou que isso alftm de 
inexacto era- inverosimll, pois a lan- 
ga inexoravel dos paraguayos nem 
aos raortos poupava, mutilando-os 
barbaramente. 

O accent© do veracidade com que 
Calixto narra suas aventuras, o con- 
ceito em que ft tldo de homem digno 
de credito, ^ trazem a convicgao de 
que suas palavras exprlmem a ver- 
dade. 

Qualquer duvida sobre sua iden- 
tldade tambem deverft ser afastada. 

E' elle, proprlamente, a pessoa a 
quern se referlu Taunay. 

Veja-se, para prova, a polyanthfta 
"X rotirada da Lag-una" publicada a 
11 de Malb do corrente anno, sob a 
direegfto do distlncto jornalista, sr. 
Urbano Rebello, em Pirasaununga. 

Consta da mesma uma palestra ha- 
vida entre o professor Cesar Marti- 
net a o veteran© Joaquim da Silva 
Rebello, daquella localidade, na qual 
este declara que "o cholerico fugido 
da mata e qu© conseguira alcangar 
a columna era natural da Bagagem 

^ chamava-se Calixto." 
Demos agftra a palavra ao mesmo 

-Calixto, que no dia 24 do corrente 
mez, a nosso pedido, mais uma vez 
nos relatou eua odyssfta: rt.Eu e os deraais doentes fomos le- 
vaaps para a mata depois de jft ha- 
ver ficado noite. Era um capao re- 
dondvo, cujo centro fftra rogado. 

A'Si perguntas que faziamoa sobre 
o molivo d© nos deixarem alii, di- 
ziam que lam fazer uma emboscada 
aos p&aguayos e que depois viriam 
buscar-\nos. 

Ao alvorecer do dia Immediato es- 
tavamoa sfts. Sft se ouvia d© todos 
os lados; Ail ai! agua! agua!" 

Mas nft o havia ninguem que dftsse 
agua aos doentes. 

Ainda aio luscofusco dftssa manhan 
appareceu um esquadrfto de caval- 
laria paraj?uaya. 

Ao chegar, a cavallaria deu uma 
descarga contra nfts; vendo, porftm, 
que eramt^s doentes.. apearam-se e, 
formando fileira, os foram langean- 
do a eito, ;sem poupar nenhum. 

A chegaoja dos paraguayos foi alii 
"como credlina em bicheira": todos, 
desesperadatmente, procuravam le- 
vantar-se e fugir. 

Eu estava bem no meio dos doen- 
tes; como nao tinha forgas para fi- 
car de pft, fui de gatinhas pulando 
por cima dios omros e cahindo, atft 
que sahi do roga^p e entrei no mato, 
do lado de baixo do terreno, que 
era em declive. Continue! a engati- 
nhar pelo mato abaixo, atft um cor- 
rcgozinho de pouca agua, ouvindo 
sem cessar um horriyel coro de ais. 

Deitei-me de brugos o bebi dois ou 
tres goles de agua. Ii^continenti senti 
uma especie de surdea o a vista es- 
cura e num eetado de ligeiro des- 
piaiq fiquei alguns minutof 

cons©Sru'- Fui entAo engratlnhando A 
toa pelo camipo. Felizmente o t®"®; 
no era, accidentado de morrdtes 
que ftic furtavam A vista dos para- 
6"canUnhando assim ao aocaso, fui 
dar na batlda qu© havia delxado a passagem. das tropas hrasilelras. 

Era um sulco largo, atravAs do 
capinzal. que assemelbaya a uma es- 
trada, tao apizoado fioara o ter- 
reno. 

A certa distancia avietei os para- guayos que estavam recolhendo os 
animaes. Observei que estes nao 
dormiam soltos e sim amarrados na 
extremidade de um grande lago, pre- 
bo na outra ponta a uma estaca. 

Ness-e momento vi perto de mim, 1 
num "coouruto" do terreno um ca- , 
vallo paraguayo, muito magro pas- 
tando. ^ 

Talvez «e escapara ft noite do ia- , 
go e pudera assim afastar-se dos | 
demais. Cheguei-me a elle. sem que 
se espantasse e segurei-lhe a cima. 
Abracei-me em seguida a seu pesco- 
co. Entao pensei commigo: "como 
hei de guiar este cavallo?" 

Ne®sa irresolugfto minha attengao prendeu-se a um "manojo" que me 
incommodava o brago quando eu 
ongatinhava. Era uma tira de pan- 
no, de quasi dois metres de compri- t 
do, que estava enrolada no logar | 
em qu© o medico me sangrara. Na | 
inconsciencia da molestia eu nem j 
sabia que havia soffrido uma san- j 
gria. 

Amarrei a tira na bocca do caval- 
lo e subindo num cupim. montei-o 
Fui tocando pela batida deixada 
pelos brasileiroe. Passei um espraia- 
do onde a agua deu nas costellas 
do cavallo e subi uma serra. De 
certo ponto desta avistel ao long© o 
esquadrfto paraguayo avermelhando 
o campo (as fardas paraguayas eram 
vermelhas. ao passo que as nossas 
eram azues). 

Agoitei com uma vara meu ca- 
vallo. Eimbora de uma magreza ex- 
trema, elle galopou comimigo atft 
pelas duas horas da tarde. O terre- 
no me favorecia, porque eu agora 
atravessava treChoe de mat to e de 
cerradoe, 

Subko, adeante de mim rinchou 
um cavallo. Estaquei e com cuidado 
observe! o qu.e era. Vi ft minha 
frente, num vargedo, outro esqua- 
drfto paraguayo. Dei uma volta pa- 
ra contonnar o logar em que elles 
estavam © apanhei a batida outra 
vez. 

Depois que o sol entrou, vi, num 
espigfto que me ficava fronteiro, 
quatro esquadroes paraguayas, 

acaimpados. Depois eu eoutTS ulle 
dalli elle® enxergavam a® nossas 
forgas, qu© se achayam ft beira do 
rio Miranda, 'mposfiibilitadas de 
pasear-lhe a corrente impetuosa. 

Desta vez eu fui -tambem avista- 
do. Vieram muitos cavalleiros, a to- 
da a brida, para capturar-me. Apa- 
nhei um mato que havia perto. Ahi 
o terreno era pantanoeo. O meu ca- 
vallo atolava-se, mal podendo avan- 
gar. Em certo logar elle afundou 
as duas raaos e nao poude eahir. 
Abamdonei-o, e, atolando meu® bra- 
go® e minhas pern a®, fui engatinhan- 
do pelo brejal. 

Pior essa occasifto escureceu de to- 
do, e, onde eu me achava, a escuri- 
dfto ainda era mais profunda, por 
causa das arvore®. Nao eei que ru- 
mo levaram neeee momento os para- 
guayo® que me perseguia-m. Sentin- 
do-ime esgotado de forgas, deitei-me 
na lama, pondo a cabega em cima 
de uma raiz ou um troneo que esta- 
va atravessado ft minha frente, e 
que eu apenas pelo tacto sentia, 
que, como disse, a escuridao era ab- 
soluta. Nesea posigfto passei por uma 
modorra. Acordei eacudido por um 
accesso de tosee incommodo. Quan- 
do fiquei quieto, ouvi perfeltamen- 
te rumor de passo® humanos que 
se avizinhavam de mim, guiados pe- 
la minha tosse. Felizmente esta ce®- 
sou. 

Os passos, chapinhando na lama, 
continuavam a aproximar-se. Reti- 
ve o folego o mais que pude. Senti 
que essa pessoa parou rente com- 
migo. Se dftese um passo mais, es- 
barrava em mim. Pensei que eu es- 
tivesse sido visto e encolhendo o 
ftorpo esperei a langada. O para- 
guayo parou ahi uns cinco mimutos, 
escutando; depoi® deu um profundo 
suspiro e voltou por onde viera. ; 

De madruirada tive uma agrada- ; 
vel surpreza; ouvl os sons das cor- ) 
net as e da banda de muslca da bri- \ 
gad a brasileira, o que me deu a co- 
nhecer que ella nao estava acampa- 
da miuito longe. Prestei muito sen- 
tido ft direegfto de ondo vinham o® 
sons. Logo que olareou sufficiente- 


