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A este reparo responden em verso a humilde su-
periora das carmelitas que vieram para Portugal: 

Joseph, patrón general 
del Carmen, no es maravilla, 
que juzgue por dosegual 
ser segundo em Portugal, 
siendo primero en Castilla. 

Por general comunica 
a los dos egual favor, 
mas por singular amor 
al lusitano le aplica 
otro segundo pastor. 

Que en uno y otro Carmelo 
doblado espirito y zelo 
a un no sufre en una ley, 
ni en la tierra un solo Rey 
ni un patrón solo en el cielo. 

Do todos es patrón Josepb, 
pero aqui se le une Alberto 
gran defensor de la fe; 
que de sus designios vé 
franco en Portugal el puerto. 

Que del martyrio la empreza 
que Alberto mostró a Thereza 
la exeeucion se difiere 
y desempeñar se quiere 
en la sangre portugueza. 

Assim se deuominou de convento de Santo Alberto 
o primeiro que se fundón em Portugal, e essa invoca-
£ao conserva, embora exterminadas, pela impiedad© 
revolucionaria, as santas filhas da gloriosa Thereza de 
Jesús . Es tá hoje profanado o mosteiro de Santo A l 
berto; tomón conta d'elle o Musen de Bellas-Artes. 
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E como fosse mister reforgar a coramunidade con* 
o numero sufficiente de religiosas para as funcgoes co-
raes, vieram de Sevilha mais quatro, que foram Isa
bel de S. Jeronymo, Luiza de Jesús, Margarida da 
Conceigao e Archangela de S. Miguel. Com a com-
munidade assim composta se fez a eleigao, e sem dis
crepancia de pareceres foi eleita Prioreza a Madre 
Maria de S. José, e sub-prioreza a Madre Isabel de 
S. Jeronymo, uma das recem-chegadas. E logo que o 
convento se estabeleceu, tao suave era o cheiro da 
virtude que d'elle se exhalava, que comegaram a cor
rer postulantes ao habito carmelita, e entre estas veio-
uma sobrinha do conde de Sabugal, D . Maria de Cas-
tel Branco, que professou com o nome de Maria de-
Jesús , indicando por este modo que dentro dos aper
lados muros da clausura só a Jesús procurava. A. 
Madre prioreza Ihe enderegou e glosou uma quadra. 
que come9a: 

Una hermana lusitana 
oy se vií>te de sayal, 
libre quedará del mal, 
que causa la vida vana. 

Assim se fimdára e progredia o pequeño convento-
das pobres carmelitas, que a umas attrahia para den
tro, a outras admirava para fóra, influindo salutar-
mente quer em favor das primeiras, quer das segun
das. Visitado pelas damas da primeira aristocracia da 
corte, todas vinham maravilhadas do que seus olhos 
observavam, e diziam: que nao eram aquellas mulhe-
res gente da térra , senao do ceu, de lá viudas para 
ensinar o verdadeiro caminho, e quao engañadas an-
dam as que no mundo permanecem, e seguem as suas 
illusoes. Aquellas só tratam do seu desprezo, e véem-
se ahi renovados os rigores antigos, estando mais con
tentes na sua pobreza, penitencia, silencio e cilicios do» 
que na corte ñas suas gallas. 
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Desprezam ellas a honra que ás outras atormenta^ 
fogem dos deleites que se buscam, a todo o visivel sao 
superiores, acham fácil o que geralmente se teme, e 
como Deus falla em suas obras, arrebatam os cora$oes. 

E com eífeito a observancia da regra' de Santa 
Thereza conduz necessariamente á vida perfeita, por
que todas as occasioes de peccar sao dirimidas com 
o maior escrúpulo. N'este convento de Santo Alberto, 
dirigido por urna religiosa tao severa, como a Madre 
Maria de S. José, que nos conhecemos no decurso-
d'esta historia, quando ainda era menina e estava na 
casa da duqueza de Medina-coeli, se lan5aram os fun
damentos para o modo de proceder de todas as car
melitas que tao alto floresceram n'este paiz, emquanto 
se nao considerava um crime a vía da perfeiíjao reli
giosa. Dizia a veneranda Madre para as suas devotas 
subditas: «Manda-nos o esposo divino que lancemos de 
nos os chapins, em que nos m ostra o amor que nos 
tem; pois nao quer que caíamos e quebremos a cabe
r a ; manda-nos usar de alparcas, que sao seguras de 
trope9ar, e por calladas mais convenientes ao silen
cio.» E com o maior cuidado procurava que as reli
giosas a nada se affeigoassem, considerando-se sempre 
desnudadas de tudo, observando o que diz a regra: 
«advirta a Prelada com diligencia que quando vir al^ 
guma religiosa que tem affei§ao a alguma coisa parti
cular, ou sejam livros, ou celia ou outra coisa, logo 
Ih'a tire e guarde-se isto com muito rigor, e o execute 
a Prelada severamente, e nao consinta que se quebré 
esta constituido em maneira alguma.» 

E ' a conversaQao commum o vehículo por onde 
vem a maledicencia, a murmura§ao e as más lembran-
^as. Era ella expressamente prohibida, porque ou a 
communidade estava reunida para os officios coraos, 
ou as religiosas se achavam segregadas ñas suas celias, 
occupadas com trabalho manual, nao havendo tarefa 
«m commum, e assim era perpetuo o silencio. 

Se as carmelitas foram hospedas das dominicas,. 
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com tanto gosto d'estas, quando aquellas vieram para 
Portugal, em breve deram paga d'essa hospedagem as 
pobres carmelitas a outras religiosas mais pobres aín
da, porque mais desamparadas, as flamengas, que acos-
sadas pelos herejes no seu paiz vinham a térra de mais 
humana gente buscar abrigo, depois de muitos tor
mentos e vida mui trabalhada. 

Eram vinte e uma senhoras que solicitaram abrigo 
sob o tecto do convento de Santo Alberto, e tao bem 
acolhidas foram, como era de esperar, da parte de 
quem as recebia e das hospedas, illustres pela virtude 
e pela perseguigao atroz de que eram victimas pela sua 
fe, pela sua perfeiíjao de vida. Eram ellas tambem 
descaigas, mas da Ordem do Seraphico Padre S. Fran
cisco, e tao observantes da sua primitiva regra que 
em nada ficavam devendo á severidade da constituigao 
carmelitana. Preparava-se parabas desterradas Madres 
franciscanas flamengas um convento em Alcántara, e 
emquanto se preparava, em parte alguma podiam me-
Ihor esperar do que no convento das filhas de Santa 
Thereza; e com effeito estiveram ali alguns mezes, até 
que se mudaram, sahindo procissionalraente de Santo 
Alberto, indo á sua frente o venerando Arcebispo de 
Evora, D . Theotonio de Braganga, que entao se acha-
va em Lisboa, e, pela sua devogao, grande parte to
mara n'este povoamento de mongos e freirás da mais 
estreita observancia. 

Por essa occasiSo tambem se fundou um hospicio 
de convertidas, onde as mulheres de mau comporta-
mentó iam penitenciar-se e pela reforma da vida con
quistar o que haviam perdido. 

Sao estes os estabeleciraentos de verdadeira e ge-
nuina inspira§ao christa, que o progresso moderno en-
geita e condemna, porque as suas tendencias sao na
turalmente impias, immoraes e atheistas. (*) 

(') H>je felizmente já temos em Portugal recolhimentos 
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Nao entra no nosso proposito fazer a chronica da 
Ordem carmelita em Portugal, nem fallar dos grandes 
vultos de santidade que n'ella se formaram, qner nos 
dois conventos estabelecidos n'esta época em Lisboa, 
quer nos que se fundaram posteriormente". Todos elles 
foram sempre modelos dignos de serem admirados e 
imitados; hoje nenhum existe, todos estao reduzidos a 
raontao de ruinas ou transformados em usos profanos; 
mas esses logares sao santos pelo fim que tiveram, pela 
vida austera e contemplativa, que leváram seus mo
radores, o que nao obstou a que muitos d'elles, os do 
sexo masculino, nao servissem ñas mis^oes do Ultra
mar, apesar de nao ser esse o objectivo do seu insti
tuto, e ñas armadas reaes, como foram aquellos que 
se embarcaram na grande armada chamada invenci-
vel, epitheto bem pouco accommodado ao éxito que 
teve, e que o poderoso rei das Hespanhas envión con
tra a Gra Bretanha; expedido em que os descaaos 
nao foram poupados nem para o servido nem para o 
mar ty rio. 

Seguiram-se depois d'este desastre muitos traba-
Ihos, por que passou Lisboa, por causa das pretengoes 
ao throno de Portugal do Prior do Grato, e da invasao 
^los inglezes, a cujas míos as carmelitas almejavara 
-por morrer, por elles serem herejes e por isso inimigos 
dos catholicos e muito principalmente de religiosos e 
religiosas, mas nao quiz o Senhor conceder-lhes essa 
coroa, porque o inimigo nao p6de penetrar na cidade. 
Tambem nao pouco padecen a virtuosa Madre Maria 
de S. José, a primeira prioreza em Santo Alberto, por 
más disposigoes, erabora sem inten^ao criminosa, dos 
seus prelados, viudo a morrer em Guerca, no anuo de 
1603, com odor de santidade, sendo invejavel o seu 
ditoso transito, pelos favores que Deus Ihe fez, reve-

para a regenersqáo das mulheres decahida*; no Porto e em Lis
boa ha a coDgrega^áo do Bom Pastor; em Braga a da Rcgena-
ragáo. 
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lagoes que teve, e signaes felizes que honve logo de-
pois do seu passaraento. 

Mas de tado isto o mais importante para a ordem 
dos carmelitas descaaos em Portugal foi a creagao de 
urna provincia distincta inteiramente e a sua separagSo 
completa da provincia da Andaluzia, a que estove uni
da durante alguns annos, assim como a independencia 
absoluta da Ordem dos descalgos da Ordem geral do 
Carmo, obtendo por concessao pontificia um geral pri
vativo. Foi tambem de grande importancia e proveito 
a funda^ao de novos conventos. Em 1594 teve logar 
a de Cascaos, pela exemplar liberalidade do conde de 
Monsanto, D , Antonio de Castro e de sua esposa a 
condessa D . Ignez Pimentel, filha de Martim Affonso 
de Sonsa, viso-rei qr.e foi da India, varao de esclare
cida memoria. A sua devogao pelos frades carmelitas 
os levou a offerecer ao Padre Provincial a nova fun-
da§ao n'aquelle local, de que erara senhorios donata
rios pelos seus antepassadoa, desde o tempo de el-rei 
D . Joao i que o doou a Joao das Regras, por cuja 
ñlha, D . Branca da Cunha, descendía o primeiro conde 
de Monsanto, que foi valido d'El-Rei D . Affonso v. 

Os primeiros carmelitas que foram habitar em 
Cascaos foi Fr . Gabriel de Christo, fidalgo distincto e 
varao de grandes dotes espirituaes, e Frei Andró da 
ConceÍ9ao. Pouco depois teve logar a funda5ao do mos-
teiro d'Evora de religiosos carmelitas, em que tinha o 
maior empenho o arcebispo D . Theotonio de Braganga, 
prelado e principe maior pelas suas virtudes e zelo re
ligioso do que pelo seu illustre nascimento. Para esta 
fundagao concorreram jubilosos os principaes persona-
gens da cidade, taes como o marquez de Ferreira D . 
Francisco de Mello, D . José de Mello, que depois foi 
Bispo de Miranda e Arcebispo d'Evora, Fernao Mar
tina Freiré , senhor de Bobadella, D . Francisco de Ta-
vora, D . Fernando de Castro Conde de Basto, Heitor 
de Mariz, Ruy de Valladares Sotto-Maior, e outros 
grandes íidalgos. Tao satisfeito ficou o arcebispo com 
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a mtroducgao dos carmelitas na sua diocese, que tendo 
em Evora um devoto convento de agostinhas, deno
minado do Menino Deus, escreveu á Madre Maria de 

•S. José para vir allí residir cora alguraas religiosas 
para estabelecer as regras da máxima perfei^áo, que 
observava com tanto esmero no convento de Santo A l 
berto, e reformar assim o mosteiro agostinho; mas a 
virtuosa prioreza, conhecendo os perigos de similhante 
missíío, pediu ao arcebispo que a dispensaste e que só 
iria impondo-lhe preceito o seu provincial. Nao era po-
rém da Índole da regra carmelita que os seus membros 
fizessera visitas a mosteiros de outros institutos, e por 
isso, como condescendencia com o Prelado, permittiu 
o provincial que a Madre podesse ir , mas nao como 
preceito; pelo que ella novaraente se escusou, e nao 
teve o Arcebispo o gosto de ver as carmelitas era 
Evora; mas era tal a sua inclina^ao para esta congre-
gaijao que inflammou o zelo de seu sobrinho o duque 
de Bragan9a, D . Theodosio, para que fizesse fundagao 
em alguma das povoa^oes de seus estados; e assim o 
resolveu na villa d'Alter do Chao, onde se fundón um 
mosteiro de religiosos carmelitanos; mas nao durou 
muito tempo este convento, que acabou em 1605, por
que alguns religiosos castelhanos para desgostarem o 
Serenissirao duque de Braganga, allegando a insalubri-
<lade do local e o descommodo do convento induziram. 
o Provincial a mandar recolher os frades para Evora, 
ao que obedeceram como Ibes cumpria, castelhanos e 
portuguezes, raas com muito desgosto dos últimos, pela 
estima em que tinham a casa de Bragan9a; na qual se 
fundavara todas as esperan9as de restauragao para re
cuperar a independencia da patria. 

A instancias da Condessa de Monsanto vieram de 
S. Lucar alguraas religiosas para fundar tambera con
vento de freirás era Cascaos; e para directora escolheu 
o Greral a Madre Isabel de S. Francisco, uraa das 
companheiras de Santa Thereza. 

Esta senhora com mais quatro religiosas vieram no 
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anno de 1599 para Lisboa, fazendo caminho por E v o -
ra, onde o Arcebispo, proseguindo na sua dedicagao a 
esta sagrada religiao, as acolheu com o maior respeito;.. 
mas a fundaí^ao nao se verificou por fallecer pouca 
depois a piedosa Condessa e pela necessiuade quehouve 
de um Breve pontificio, afim de applicar ao novo con
vento as rendas de certas merceeiras. 

Recolheram-se todavía as religiosas ao convento de 
Santo Alberto; e cinco annos depois foram as Madres-
Luiza de Santa Clara e Francisca da Madre de Deus 
para a fundagao de I^ucena; as outras permaneceram 
em Santo Alberto, d'onde Deus as chamou a seu tempo 
para a gloria, a que estavam reservadas e bem mere-
ciam. 

N'esse mesmo anno de 1599 se fundón o convento 
de carmelitas descalgos em Figueiró dos Vinlios, a pe
dido e por doagao de Pero de Alcacjova e Vasconcellos,. 
doando-lhes para isso a sua quinta da Eireira, com va
rias obrigaQoes e direitos, como consta da respectiva 
escriptura de doaQao; porém a funda§ao so se terminou 
no dia de Ascensao do Senhor a 11 de maio de 1600. 
Mas como a quinta da Eireira ficava fora do povoador 
e a administraQao dos Sacramentos se tornava difficil,. 
mudou-se o convento para outro sitio, próximo da villa, 
por accordo com o illustre padroeiro. Em 1603 ainda 
o mesmo distincto padroeiro de Figueiró e outras pes-
soas de consideragao conseguiram que se fundasse col-
legio de carmelitas em Coimbra, com grande contenta
mente do Bispo Conde D . Aífonso de Castello Branco;; 
e foi o primeiro local, onde o collegio se estabeleceu, 
ao principio da rúa das Fangas, á porta de Belcome, 
na casa do conde de Portalegre. 

Poucos annos depois, em 1608, attendendo á es-
treiteza do local, escolheu-se para melhor e mais es-
pagosa fabrica o outeiro, chamado da Genicoca ou 
Monte Aureo, situa§ao esplendida, sobre o rio Mon-
dego, onde se estabeleceu o convento, que existe ainda,. 
com a invocagao de S. José; concorrendo para esta. 
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funda5ao o cabido diocesano, o duque de Aveiro, D . , 
Alvaro de Lencastre, os mosteiros de Santa Clara, de 
Lorvao e Celias, e outros bemfeitores. 

Este convento, onde os collegiaes sempre se tor-
naram notaveis no estudo das sciencias, mas ainda mais 
ñas virtudes, entrou, como era certo, na senten^a de 
exterminio de 1834; ainda ninguem o conhece senao 
pelo nome de S. José dos Mariannos; e felizmente 
desde 1845 tem uma applica§ao piedosa, porque se 
acha habitado pelas Ursulinas de Pereira, d'onde mu-
daram pela insalubridade da térra, onde as febres di -
zimavam todos os annos as educandas. 

Em 1613 fundou-se o convento de religiosos des-
calgos em Aveiro, com patrocinio tambem do snr. Bis-
po-Conde, a cuja diocese pertencia esta villa, que mais 
tarde teve Bispo proprio, e brevemente volverá á sua 
antiga capital diocesana, pela próxima extincgao d'este 
bispado, e concorrendo tambem para isso o duque, D . . 
Alvaro, que muito desejava ter dentro dos seus esta
dos religiosos de tanta virtude e tao fervorosa contem--
plagao i1). 

De Aveiro, no anno de 1617, vieram a fundar 
convento no Porto o Padre Provincial acompanhado 
de outros religiosos carmelitas, obtida previamente a 
licenga do governador, da cámara e do Bispo, que ao 
tempo era D . Fr . Congalo de Moraes, da Ordem de 
S. Bento. Como advogado ante o Senado municipal 
orou o doutor Jeronymo Rebello da Maia, varao douto 
e religioso, que ao fallar-lhe o governador, Diogo Lo
pes de Sousa, n'esta obra, responden: «nao esperava 
eu de Vossa Senhoria menos boas novas que estas; 
eu farei na cámara uma larga pratica sobre a conve
niencia d'este negocio.» O sitio, onde o convento pro-

Hojo está extincta a diocese de Aveiro, aanexada a ci-
dade á de Coimbra, superiormente governada pelo Ex."0 e Rev.mo 
Senhor Bispo Conde, D. Manoel Corréa de Bastos Fina, Prelado 
distinctissimo. 
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visorio se estabeleceu foi na rúa de S. Miguel, em 
casa que arrendou com a melhor vontade o abbade de 
S. Vicente do Pinheiro. Logo no anuo seguinte se fun-
dou outro convento em Vianna do Minho, indo para 
preparal-o os religiosos precisos, que hospedara com 
toda a satisfaga© o grande berafeitor Francisco Jacome 
tío Lago, e como fosse fallecido o arcebispo de Braga, 
F r . Agostinlio de Castro, concedeu licenga sede va
cante o cabido da archidiocese. 

Os carmelitas, que na cidade do Porto fizeram a 
sua residencia provisoria na rúa de S. Miguel, adqui-
riram em 1622 terreno proprio fóra da porta do Oli
va! e ahi se fundón o seu mosteiro definitivo com dor
mitorios, egreja e cerca. Foi a 16 de julho de 1628 
que na nova egreja collocou o Santissimo Sacramento 
o Padre Provincial Frei Pedro de Jesús, prégando o 
Doutor Luiz Correa, sobrinho do Bispo D . Rodrigo 
da Cunha, com muito g'>sto e satisfagao da parte do 
governador da cidade, cámara, desembargadores e das 
principaes pessoas d'esta povoacao, que n'aquelle 
tempo se avantajava tanto ñas lides do commercio e 
da navegagao, como nos excessos de crenga e amor 
religioso. Hoje este convento serve de quartel á guarda 
municipal e em parte da cerca se levanten o novo edi
ficio da escola medico-cirurgica. A egreja é adminis
trada por urna contraria ou devogao, que a conserva 
em bom estado; e annexa se acba a egreja dos Ter-
ceiros do Carino e o seu hospital, honrosa heranQa de
vida aos piedosos e humildes filhos de Santa Thereza 
de Jesús , cuja obra nao poude ainda derruir comple
tamente o espirito maligno, que hoje insufla os actos 
He quantos iníluem nos negocios da república. 

O mais soberbo monumento que a Ordem dos Car
melitas descalzos deixou em Portugal, que attestará 
sempre ante os presentes e os vindouros a excellencia 
d'este instituto e injusti^a repugnante com que foi der
ribado, e a impiedade e vandalismo d'esta época, é o 
deserto do Bussaco, onde os filhos de Santa Thereza 
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iam buscar no ermo as consolagoes, que só as almas 
fortemente temperadas sao susceptiveis de comprehen-
der, porque na apparencia e aos olhos do mundo essas 
alegrías sao ura verdadeiro tormento e castigo cru-
ciante. 

Separada como estava a provincia carmelita de 
Portugal da de Andaluzia, desde 1610 que seus mora
dores estavam anciosos pela fundado de um deserto> 
em que podessem consagrar-se á vida eremítica, tño 
conforme com o espirito d'esta regra, e como remate 
da perfeiijao a que aspiravam todos, para nos excessos 
da penitencia e solidao encontrarem a completa depu-
ragao de todo o sentimento mundano. J á n'esse tempo 
as diversas provincias carmelitanas possuiarn conventos 
isolados e solitarios, onde os monges podiam confor-
tar-se no completo isolamento das illusoes funestas do 
mundo. Na Castella havia o deserto da Bolarque fun
dado em 1592; na Andaluzia o de Navas, desde 1593; 
na Castella a Velha o de Batuecas, comegado em 1599; 
ñas Indias occidentaes o dos montes de Santa Fé ere
cto em 1606; na Catalunha o de Cardón, corae^ado 
no mesmo anno; na Italia o de Várale desde 1618; 
na Polonia o de Sac desde 1620. 

Nao tinha a provincia de S. Filippe em Portugal 
um ermo, como as outras provincias possuiam, e por 
isso e porque as aguias só procuram penhas elevadas 
d'onde melhor possam contemplar o brilho dos raios 
do astro do dia, procurou o Padre Provincial Frei Ber
nardo de Santa Maria que o definitorio geral auctori-
sasse a fundagao de urna casa, em local apropriado 
para a vida contemplativa, ou quasi extática, pois 
n'aquellas sumraidades nao se pode j á ter outra. Nao 
cbteve por entao deferimento esta petiQao, mas a per
sistencia n'ella velo a conseguir a alraejada solu^ao, 
porque o prelado maior da congregafao, Frei Joao do 
Espirito Santo, que havia sido Prior no deserto de 
Batuecas, onde se haviam acolhido alguns carmelitas 

19 
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portuguezes, para se exercitarem na vida eremitica,. 
conhecendo os grandes dotes d'elles para as mais aus
teras e exemplares penitencias, concluiu que seria de 
grande proveito que na provincia de Portugal houvesse 
um retiro similhante, onde se podesse pelejar o bom 
combate da salvagao; e por isso em 1625 avistando-se 
com o definidor geral da provincia de Portugal, F re í 
Antonio do Santissimo Sacramento, qne ia a Madrid, 
sem que este Ihe fallasse em cousa alguma, de moto 
proprio Ihe deu auctorisagao para que se fundasse, es-
colhendo-se sitio proprio; noticia esta que foi recebida 
em Portugal com os mais significativos transportes de 
jubi lo. 

Comegou-se em seguida a procurar esse local, que 
reunisse as condigoes precisas; afastamento de povoa-
do, salubridade, abundancia de aguas, e copia de ar-
voredo. Deputaram-se alguns religiosos para diver
sos pontos, onde constava se reuniam essas condigoes, 
e assim foram discorrendo por Miranda do Corvo, Pe-
reiro, as montanhas sobranceiras á villa d'Abrantes e 
finalmente a deleitosa serra de Cintra, que parecen a 
mais adaptada, laborando todavía no gravissimo de-
feito da sua proximidade de Lisboa, centro em dema
sía populoso para se poder esperar completo retiro no 
recinto que se escolhesse na referida serra. 

Por fortuna estando em conversa o Padre Frei A n 
gelo de S. Domingos, reitor do collegio de Coimbrar 
com o senhor bispo conde D . Joao Manoel, ácerca das 
diligencias que se faziam para encontrar sitio acomo
dado para o deserto carmelita, o venerando Prelado Ihe 
lembrou a Serra do Luso, onde a mitra conimbricense 
possuia uma deveza, que, no caso de servir, elle daria 
de bom grado, tal era o grande gosto que tinha de 
que a Ordem carmelitana tivesse um apropriado retiro 
tao próximo da cidade, capital da diocese. Esta indi-
cagao pareceu uma revelaQao do ceu, de que o humilde 
reitor se deu pressa em communicar ao provincial. 
Varias foram as visitas que se fizeram ao local indi-
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cado, indo lá até o Prelado maior da Ordem, ficando 
todos maravilhados da belleza do sitio, das condijoes 
excepcionaes que n'elle concorriam, e do favor do ceu 
em ter escondido um paraizo terreal tao aprazivel para 
aquellos que alli quizessem habitar e rápidamente po-
derem voar á bemaventuran§a. 

Solicitou-se de Roma a necessaria licen^a para 
que o Reverendissimo Bispo podesse transferir a pro-
priedade d'este terreno pertencente á sua meza ponti
fical, e com effeito concedeu-a a Santidade de Urbano 
v i i i a 8 de fevereiro de 1629, nomeando para com-
missario d'esta doa5ao ou antes subrogagao o Bispo de 
Leiria, que entao era D . Diniz de Mello. 

Procedeu-se á louvagao do terreno, que ia ser ce
dido, sendo avallado em cento e oitenta mil réis, que 
sendo empregados em outros terrenos para a mitra de 
Coimbra, habilitaram o Bispo commissario por seu bas
tante procurador o conego Doutor Alvaro Martins Pe-
reira a proferir sentenga de adjudicagao á Ordem dos 
carmelitas descalzos, para ahi fundarem o convento de 
Santa Cruz do Bussaco. 

O conselho real, que residía em Lisboa, e gover-
nava o reino em nome d'El-Rei Filippe i v , nao conce
den todavía permissao para esta nova fundagao; mas 
como j á Sua Magostado havia dado patente para a fun-
daíjao de tres conventos carmelitas, dos quaes so o do 
Porto e Vianna foram a effeito, e o terceiro, que era 
o de Thomar, estava apenas em projecto, com gran
des anclas de que se realisasse por parte dos morado
res d'aquella villa, nao poude o mencionado conselho 
recusar a permissao, desde que se desistiu de estabe-
lecer o convento em Thomar. Den isto logar a delon-
gas assás enfadonhas e embara§osas, as quaes sao 
sempre companheiras inseparaveis de todas as gran
des obras, e, muito em particular, d'aquellas que sao 
do servigo de Deus. 

Removidos os estorvos foi nomeado para Prelado 
da nova fundado Frei Thomaz de S. Cyrillo, em quem 



276 

concorriara as forjas e o talento, que eram mister, 
para o adiantamento da profissao eremítica; e com elle 
vieram para a fimdagao Frei Joao Baptista, e o irmíio 
Alberto da Virgem. Elles se pozeram a caminho com 
a bagagem necessaria, que era o breviario, urna manta 
para cada ura, urna canastra de sardinhas e dez crusa-
dos em dinheiro. Com este fundo se ia levantar a casa 
e mais edificios do ermo do Bussaco, que ainda hoje 
está bem patente, sendo visitado por nacionaes e es-
trangeiros. 

Inútil é fazer a descripyao d'esta pinturesca ser ra, 
que tantas pennas distinctas tem illustrado, mais ainda 
nos nossos tempos do que nos passados, porque n'es-
ses a sua mais esplendorosa belleza e o seu mais apre
ciado thesouro, superior á pujanca do arvoredo, á fi
nura dos marmores, A opulencia das flores era a con-
grega^ao ereraitica que a habitava, onde com animo 
resoluto se procurava a perfeigao da vida religiosa, e 
pelas mais severas penitencias os seus moradores ex-
piavam menos as proprias culpas, que nao precisavam 
de tanto, do que as alheias, que sao sempre a fartar, 
aplacando d'est'arte a ira divina, que infelizmente só 
depara transgressoes para punir, e poucas razoes para 
exercer a misericordia, que nao é attributo exclusivo 
de Deus, quando separado da sua eterna justiga. 

Aos tres fundadores, que deixamos mencionados 
pelos seus nomes, se reuniram em breve outros tres, 
cujos nomes nao sao menos illustres nos annae^ do 
Bussaco e nos mais admiraveis ainda da predestina-
gao, e foram: Frei Antonio do Espirito Santo, de A l -
vaiazere, Frei Bento dos Martyres, de Pombeiro, e o 
irmao Antonio das Chagas, ofíicial de alvenaria. Nao 
podendo residir no alto da serra em quanto nao havia 
algum abrigo, estavam em urna pobre cabana no logar 
do Luzo no pender da raontanha, d'onde todos os días, 
e guardando sempre a mais rigorosa abstinencia, iam 
ao local, onde trabalhavam com os operarios para a 
construccao do convento no sitio, onde ainda hoje está, 
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era urna planura inferior ao alto da serra, que se 
chama a Cruz Alta, que j á lá existia quando os car
melitas foram empossados d'este bellissimo e solitario 
ermo. 

Apenas as circumstancias o permUtiram, para evi
tar continuas subidas e descidas ao logar do Luzo o 
Prior, Jangada a primeira pedra ao alicoree da egreja, 
ordenou que se armasse um oratorio e preparou seis 
celias, cobertas de telha va, e separadas por esteiras 
para abrigo dos religiosos, que de mais nao precisa-
vara, sera embargo da altura e aspereza do lugar, 
porque n'essa humilde morada so reinava o luto, e 
nao tinha outro destino senao para oceultar as lagri
mas, que de continuo derraraavara pelos soffrimentos 
de Nosso Senhor Jesús Christo e pelas continuadas 
culpas dos homens, que estao sempre avivando as fe-
ridas, por onde se verte o seu precioso sangue. 

Cora dez cruzados era dinheiro apenas apparece-
rara na serra os pobres fundadores, e dentro de ura 
anuo j á tudo se achava prorapto, tendo-se consumido 
10:332 crusados ou 4:132?>800 réis; assira se fazem as 
obras que Deus abengoa, e para esta foram instrumen
tos da sua divina vontade o illustrissirao Bispo Conde, 
o raarquez de Gouvea, o lente de prima de theologia 
D . Andró de Aliñada, o vigario de S. Vicente de San-
gelhos, cora sua irraa e outros grandes bemfeitores, a 
que depois se juntaram outros era diversas épocas, 
avantajando-se a todos os successores do senhor D . 
Joao Manoel, taes os illustres Bispos de Coimbra D . 
Joao Mondes de Tavora, D . Manoel de Saldanha e 
D . Joao de Mello. Sempre os senhores Bispos de 
Coimbra foram muito devotos dos Carmelitas descal
zos de Santa Cruz do Bussaco, como ainda o seria o 
actual, o Excellentissimo Senhor D . Manoel Correia 
de Bastos Pina, se tivesse ainda a fortuna de possuir 
dentro dos limites de sua carissima diocese esse va
lioso brilhante, de pozados quilates, que foi arrancado 
á sua mitra prelaticia, deixando-a desamparada do po-
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-deroso auxilio que Ihe prestava o clero regular para o 
desempenho da sua espinhosa missao de pastorear urna 
poríjao de grei de Jesús Christo, para o que nao basta 
o animo mais varonil e esforgado, porque nSo chegam 
a tanto os alentos de um só homem, nem tanto podera 
abranger os seus bracos. 

Hoje, que o Bussaco está despovoado dos seus 
habitadores e proprietarios, ainda se experimenta uma 
sensagao de profundo recolhimento quando se percorre 
essa espessa matta, no centro da qual se acha o hu
milde cenobio, encontrando-se disseminadas diversas 
ermidas, onde os carmelitas, nao satisfeitos com a vida 
rigorosa, que passavam em commum, se entregavara 
voluntariamente e durante o tempo que o Prelado con
cedía, a penitencias extraordinarias e quasi incompre-
hensiveis. Esse admiravel monumento de piedade, e 
de grandeza natural, teria passado pela mesma sorte 
de todos ou quasi todos os edificios religiosos do paiz, 
se na época do vandalismo Ihe nao tivessem acudido 
pessoas importantes na política, que residiam em Coim-
bra, e a quem compungía a alma ver nao só expulsos 
os moradores, mas arrasada a sua humilde habitagao, 
e devastada a magestosa matta, de pouco valendo a 
sentenQa de excommunhao, fulminada por Urbano v m 
e publicada em 1690 pelo Bispo de Coimbra, que ainda 
se ve esculpida em um dos muros da cerca. Para guar
dar esta riqueza reside permanente em uma casa per-
tenga do ermiterio um destacamento de infantería, e 
nao só guarda o monumento religioso, que attesta a 
piedade e devogao das geragoes, que desappareceram 
ha muito, mas tambem outro monumento honroso para 
a nagao, aquello que aponta ao visitante o logar, onde 
se feriu uma grande batalha entre portuguezes e in-
glezes contra as tropas aguerridas do Héroe das Py-
ramides e de Austerlitz. 

Duplo padrao de gloria e abnega§ao; de um lado 
a memoria dos valentes, que se sacrificaram pela fé, 
se souberam vencer e se votaram ao exercicio das 
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mais heroicas virtudes, luctando corajosamente con
tra as paixoes, sopeando-as e aniquilando-as denoda
damente; pela outra parte a lapide commemorativa 
d'aquelles que pela patria derramáram o seu sangue, 
nao trepidando ante o pavor que infunde a morte vo
mitada pela bocea das espingardas, pelos canhcles e 
pelos morteiros. Ambos esses grupos de combatentes 
téem as frontes ornadas de louros immarcessiveis; am
bos cumpriram dignamente o seu dever, quer aquellos 
que cobriam a sua nudez com o áspero borel, que Ihe 
dilacerava as carnes, quer os outros que ostentavam 
fardas agaloadas; tanto os que tinham por armadura 
o cilicio e as disciplinas, com as quaes maceravam a 
rebelliao do corpo, como os que cingiam a espada, le-
vavam ao hombro o arcabuz ou empunhavam o armao 
da pega, e com estes instrumentos de morte se defen-
diam e aggrediam os invasores, que vinham insultar 
a honra da patria. 

Mas estes combateram um dia; e no meio da atmos-
phera escaldada pela pólvora, ao som das marchas 
triumphaes, ao sentir o ribombo do canhao, eram im-
pellidos por urna forga irresistivel, que dominava to
dos os seus sentidos, e actuava enérgicamente sobre 
as potencias d'alma; aquellos no silencio do cenobio ou 
no isolamento do eremitorio, sem incentivo algum, con
centrados em si mesmos, sem esperanga de gloria mun
dana, sem pensarem sequer se os seus nomes seriam 
conhecidos, aben^oados ou aborridos, sem ambigoes 
nem futuro nos limites do tempo e da térra, combate
ram nao um dia, nao uma semana, um mez ou um 
anno, mas a vida inteira, condemnando-se á segrega-
§ao absoluta do mundo, á privagao de todos os confor
tes e de todas as vaidades, e limitando os seus anhe
los sobre a térra a que aos seus restos exanimes se 
<Joncedessem apenas alguns palmos de térra , nada mais 
precisando, porque até a pobre mortalha j á a traziam 
•em vida, e se o corpo se nao molestára com a rudeza 
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da estamenha qnando tinha sensibilidade, nao carecí» 
de mais delicado estofo quando baixasse ao sepulchro. 

A historia do eremiterio do Bussaco é urna epo-
péa, mas n'eila tudo ó sympathico e brilhante, tudo é 
santo e justo, tudo admiravel e miraculoso. 

Quando pela calada da noite a machina adaptada 
a um grande sino fazia chocar contra o bronze os pe
sados martellos de ferro, que echoávam em todos os 
recessos da montanha, todos os monges se levantavam 
dos miseros grabatos, que nao convidavam ás doguras 
do somno; e esses sons despertavam os solitarios nos 
seus hospicios ou grutas, para que entoassem os can-
ticos de louvor e saltassem os ais da penitencia em 
honra do Supremo Creador de todas as cousas, cuja 
immensa magestade mais do que ninguem elles podiam 
apreciar, j á pelo prolongado meditar e pela visao inte
rior, que sempre acompanha a ora§ao fervorosa, j á 
pela immensidade da floresta, peia solidao pavorosa, 
em que estavam engolphados, pelo espectáculo mara-
vilhoso da abobada celeste, pelo medonho ribombo do 
trovao n'aquella regiao das nuvens, pelo sibilo dos 
ventos impetuosos, p«la sublimidade das tempestades> 
pelo longiquo estampido do Océano, pelo mysterioso 
das noites e pela esplendida formosura da alvorada. 

O numero dos religiosos que moram n'este deserto 
nao pode exceder a vinte e quatro, e d'estes apenas 
seis podem ser permanentes ou perpetuos; ficando re
servados os outros dezoito logares para aquellos que 
obtem permissao pOr um anno para vir habilital-o 
pois nenhum ó para alli mandado, mas ó a requeri-
mento do religioso, dirigido ao provincial, que se Ihe 
concede aquella residencia como premio e favor; pois 
para merecer essa graga é mister ser religioso de
grande reputagao e santidade e nunca d'aquelles que 
tenham qualquer nota ou hajam passado em outros 
mosteiros por castigos. Resulta d'aqui que os morado
res d'este santo deserto sao sempre sujeitos de p r i -
jneira escolha, e por assim dizer os mais perfeitos en-
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tre os que o sao muito. Quando alguna religioso vem 
habitar o deserto apresenta-se ao porteiro do exterior 
com a sua patente. E ' conduzido ao porteiro de den
tro, e este leva a patente ao Prior, que manda admit-
t i r o novo subdito e irmao, mas antes de ser introdu-
zido na clausura o porteiro Ihe faz a seguinte adver
tencia : 

«Esta casa é de silencio; e assim qualquer que 
vier a ella o ha de procurar guardar com interesse, ac-
commodando-se a fazer o que vir fazer aos mais, nSo 
trazendo novas sem proveito.» 

Inteirado da sua obrigagao, o porteiro introduz o 
recem-chegado na egreja, onde ora alguns minutos. 
Vae depois á celia do Prior, que o abraca; e em se
guida tange-se o sino e reune-se a communidade, que 
se poe em oragac, para que Nosso Senhor illumine a 
novo companheiro; finda esta supplica, o Prior reza 
outra oragao e dirige ao novo conventual algumas ad
vertencias. Todos os religiosos o abragam e desde esse 
momento fica pertencendo á communidade, e concedi
do o descanso de vinte e quatro horas, entra no exer-
cicio quotidiano como os outros eremitoes. 

Esta recepgao ó desprovida de apparato e ceremo
nias, mas é santa e patriarchal. O novo solitario re
cebe de seus irmaos o agasalho compativel com o pre-
ceito inviolavel do silencio, e por isso nao passa além 
de um abra§o, que indica a fraternidade. Tanto aquel-
le como estes sao homens experimentados na ora5ao e 
na meditagao, cujo desengaño das coisas mundanas ó 
absoluto, e por isso sao esclarecidos por luzes sobre-
naturaes, que se tornam cada vez mais fulgidas pela 
segregagao dos homens, pelas dilatadas vigilias, seve
ras penitencias, abstinencia continua e perseverante, e 
flagellagao a miudo. O eremita nao pensa senao nos 
bens celestes, pouco Ihe importa a refeiíjao corpórea se 
tiver, que farte, a espiritual; e essa a tem em larga 
abundancia. As oito horas de exercicio quotidiano com 
a communidade e o resto do tempo para estudo e me-
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ditauao; a Via Sacra do Horto ao Pretorio, com os 
passos do Divino Redemptor, e os que se seguem até 
ao Calvario, que se acham espalhados e distanciados 
na matta, desde o sobpé até á Cruz Alta, e todas as 
circumstancias que concorrem e convergem n'este ermo 
abeníjoado; tudo contribue para que os seus mora
dores attinjam um grau alevantado de perfeigao e na 
sciencia do ceu saibam mais em poneos dias do que 
os muitos eruditos em urna vida inteira passada no 
estudo. 

Nao admira, pois, que ali passassem os moradores 
perpetuos urna vida angélica, em continua conversa 
com Deus e com os espiritos celestes; e que os peni
tentes temporarios d'ali sahissem purificados e saudo-
sos de tao suave e santo viver. 

Quantos gemidos, quantos ais, quantas expansoes 
se soltaram durante duzentos anuos aos pés d'essa 
cruz, elevada no pincaro da montanha, d'esses passos 
symbolicos da paixao de Jesús Christo, d'esses cedros 
alterosos que se erguem até ás nuvens, d'essas fontes 
d'onde mana a agua que nunca sécea e sacia a sede 
mais devoradora, d'essas penhas, que nao podiam ser 
insensiveis a fogos tao ardentes! Quem poderla contar 
as angustias dos últimos e desventurados moradores 
do ermo, que extranhos ás luctas, em que se resolviam 
as preferencias entre dois irmaos, se debatiam ambi-
goes de mando, e tumultuavam as paixoes de dois par
tidos, e orando fervorosamente pela paz e pela salva-
•9ao de todos, foram violentamente expulsos, desterra
dos e expoliados, privando-os da única coisa que pos-
suiara, uma pobre túnica de estamenha, um leito de 
corti§a e uma manta de borel! Se para todos os mon-
ges, que em 1834 existiam em Portugal, nao podia 
haver golpe mais doloroso nem injustiga mais flagrante 
do que essa, que Ihes fizera um acto despótico e cruel, 
para os moradores do Bussaco seria ella, por sem du-
vida, mais acerba e afílictiva do que a morte mesma; 
esta houvera sido a coroa gloriosa de prolongados e 
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bon3 trabalhos, e alvo dos mais íntimos anhelos; a ex-
pulsao foi a privagao das delicias do paraizo, de que 
«ram expoliados sem culpa, sem processo, sem pie-
dade. 

O Bussaco foi visitado emquanto povoado pelos 
eremitas do Carmo por personagens da mais alta dis-
tincgao. Em 1704, a 24 de agosto, visitara-o El-Rei o 
Senhor D . Pedro II, que ficou maravilhado do que via 
do sitio e dos moradores. 

Depois da expulsao dos legitimes proprietarios 
<raquella floresta, o Bussaco tornou-se urna tapada, 
onde se fazem partidas, diversoes e passeios continua
mente. Ha poucos anuos residirá ahi, mas só algans 
dias, Sua Magestade a Rainha D . Maria Pia com os 
seus augustos filhos. Demorou-se menos do que ten-
cionava a Excelsa Princeza. Parece que lastimava, 
mas em vao, por mais nao poder, que estivesse aquella 
devota mansao usurpada aos proprietarios, injustamen
te esbulliados. Tempes sao taes os que correm, em 
que o titulo nao corresponde ao que significa, estando 
a dignidade em urna cabe§a e o poder em outra, em-
pregando-se ficgoes, que, por isso mesmo, nao podem 
ter solidez e realidade. Talvez que Sua Magestade, 
tao illustrada como piedosa, tivesse lido, ou lesse en-
tao, o decreto de Gregorio xv , de 23 de julho de 1622, 
nunca revogado nem alterado, em que se fulmina ex-
communhao maior ás pessoas do sexo feminino que 
ousassem transpor os muros do recinto consagrado á 
oraíjao d'estes eremitas. 

E se bem o sangue real, que Ihe gira ñas veias 
Ihe conceda privilegios excepcionaes, e a profanagao 
do local torne inefficaz a resolugao pontificia, nao é 
proprio de personagens, tao eminentemente collocados, 
dar demon3tra$oes de desacatamento a preceitos- da 
primeira auctoridade que ha na térra, cujo menosprezo 
reflecte necessariamente sobre auctoridade menos jus
tificadamente estabelecida, e muito mais contestavel 
«m todos os tempes e com especialidade nos que vao 
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correndo, infestos para a distinc^fío de nascimento e-
classes, para tudo quanto seja auctoridade e predo
minio. 

Desde as Soledades do Bussaco de D . Bernarda 
Ferreira de Lacerda até ás Memorias do Bussaco, do 
Doutor AdriSo Pereira Forjaz de Sampaio, tem esta 
montanha sido celebrada em prosa e verso por muitos 
e distinctos escriptores. A collec§rio do que sobre ella 
existe publicado forma urna curiosa e interessante bi-
bliotheca, que é tao instructiva como piedosa. Em par
ticular sobre os varoes illustres que ahi floresceram 
abunda o Agiologio Lusitano, de D . Antonio Caetano 
de Sonsa, sem embargo de estar incompleto este va
lioso trabalho. 

A matta do Bussaco está cuidadosamente tratada 
e conservada, fazendo parte das mattas do Estado, a 
cargo do Ministerio das Obras Publicas. Como espe-
culaQao edificou-se alii últimamente um bom hotel, 
onde vao veranear os dilectos da fortuna. Acabou o-
deserto, o silencio, a oragao e os cánticos sagrados. 
Tudo permanece profanado. Pelo menos o governo nao 
descura o arvoredo, e conserva em bom estado este-
recinto. 



CAPITULO X 
Christo confixas sum cruci. Viva 

autem, jara DOQ cgo; vivit veió 
in me Christus. 

GAL. II. 19 e 20. 

SUMMAR10 

DesmoralisaQao do seeulo deeirao oitavo. A casa de Franca. Laiz^ 
María, Prioeeza de Franca. Entra no convento dí.3 Carmelitas 
do S. Diuiz. Surpreza causada pela sua resolugao. Passos que 
dá para obter a auctorisagáo de seu pai, o Rei Luiz XV. Gon-
cessáo d'esta monarcha. Entrevista da Prlnceza cora a Superiora 
das Garmelitas. Recepta) sclemno do veu do noviciado. Pro-
fissáo. Passa a ser mestra do novigas. E' eleita prioreza. O Rei 
vai felicital-a. Vislta-a o Rei da Suecia Falleeimento d'esta 
virtuosa carmelita. Triste situagao da sua familia poucos anuos 
depcis da sua raerte O carmelita portugu^z Juáo da Neiva. 
Amor ardente de Santa Tbereza o das suas filhas. Missáo glo
riosa da Egreja. O futuro pertenee-lh % porque ó eterna. 

¿lifiEñA S E C Ü L O décimo oitavo no seu de
curso preparara as tremendas catas-
trophes, que assignalaram o seu oc-
caso. O espirito de rebelliiXo que sur-
gira na Allemanha duzentos anuos 
antes, pouco a pouco foi minando as 

institui§oes era toda a parte, e n'esse seeulo de Vo l -
taire, elle dominara soberanamente. Quando os estados 
geraes se reuniam em Franga, a revolugao estava con-
summada, e a convenQao vindo decepar a cabera do 
Rei nada mais fez do que por o remate á obra de des-
truigao, que lenta, mas perseverantemente se prepa
rara nos anuos que precederam. A casa de Franga 
precipitara os acontecimentos por actos pessoaes dos 
seus chefes, que coucitavam a colera celeste contra a 
najao e o governo, que apresentava os raais perniciosos 
exemplos. Era em vito que muitos membros da familia 
real offereciam um contraste consolador de moralidade 
e devo§ao, que ainda mais fazia sobresahir a desordem 
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moral que reinava na corte. A rainha Maria Leczinska^ 
esposa de Luiz xv , suas augustas filhas e o Delphimr 
herdeiro do throno, e pae do infeliz Luiz x v i eram os 
mais bellos modelos da virtude e da caridade, e res-
gatavam pelo seu proceder admiravel o funesto com-
portamento do chefe do estado, que fóra educado na 
escola desmoralisadora do duque regente. Mas esses 
actos, dignos dos augustos personagens que os prati-
cavam, nem desarmavam a ira de Deus, nem impediam 
o impeto da torrente da impiedade que amea^ava sub-
verter tudo, e levar a ruina e a desolagao a todos os 
recantos da nagao. 

Esse seculo de descrenga, quando j á ia no pender 
para a irrupgao das sangrentas catastrophes, que pre
parara cuidadosa e systematicamente, vinha offerecer 
um d'esses exemplares de santidade j á alheios á época, 
em que florescera, que espadanam jorros de luz, os 
quaes esclarecen! o mundo e consolam as almas. Esse 
assombro de virtude e abnegagao ia manifestar-se 
entre as filhas de Santa Thereza, e a protogonista era 
urna princeza, que nascéra nos degraus do throno de 
Franga a 15 de julho de 1737, filha do rei Luiz x v e 
de sua piedosa esposa a Rainha Maria de Polonia. 

Em pleno reinado dos encyclopedistas, e no meio 
da atmosphera zombeteira do philosopho de Farney, 
quando o vento adusto da descrenga esterilisava todos 
os espirites, e se mofava das coisas mais altas e mais 
santas, correspondendo a moral a essa fonte pestífera 
da ausencia da fé, ia urna filha de Franga, como der-
radeiro clarao da piedade da excelsa descendencia de 
S. Luiz , descer os degraus do solio real, e encerrar-se 
na humildade do claustro carmelita de S. Diniz, para 
ahi presencear a entrada solemne ñas catacumbas fu
nerarias dos reis de Franca do derradeiro represen
tante d'essa dynastia preclara, que durante tantos se-
culos occupara o mais esplendido throno do mundo. 

Era a 11 de abril de 1770, que á porta da Egreja 
das carmelitas do pobrissimo convento de S. Diniz. 
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se apeava de soberba carruagem urna senhora da mais 
illustre linhagem, acompanhada da sua comitiva. Essa 
senhora era a filha do rei de Franga, Luiza Maria, 
que vinha renovar, por meio de sacrificios, os admira-
veis exemplos de Santa Clotilde, de Santa Joanna de 
Valois, e de outros grandes santos da sua nobilissima 
e inclyta estirpe. 

As humildes carmelitas, recebendo esta visita ines
perada, ficaram sobresaltadas, ignorando o ceremonial 
com que deviam receber uma hospeda d'esta altissima 
posigao. A princeza pede para entrar no convento, para 
assistir á missa, que ia dizer-se Abre-se a portaría, e 
a neta de S. Luiz dirigindo-se á prioreza, que estava 
rodeada da pequeña communidade, diz-lhe as seguintes 
palavras: 

«Parece-me muita pequeña a vossa communidade.» 
«Sim, minha senhora, responde a religiosa; ha 

para isso uma razáo.» 
«Qual?» 
«Somos muito pobres.» 
«Tendes algumas noviyas?» 
«Nenhuma, minha senhora, ha j á alguns annos.» 
«E postulantes?» 
«Temos duas.» 
«Que edade teem?» 
«Uma é muito nova; a outra tem quarenta annos 

e Ihes está assignado o dia de hoje para se apresenta-
rem.» 

«Muito bem. Eu quizera, pelo amor que consagro 
ás Carmelitas, que a minha visita vos fosse agradavel.» 

«E' para nos, senhora, grande honra a visita que 
Vossa Alteza nos faz.» 

«Deveis confiar que se apresentarao outras pos
tulantes, e que a vossa casa se restabelecerá.» 

«Minha Senhora, em meio das difficuldades com 
que luctamos, nunca desesperamos da Divina Provi
dencia.» 

«Tendes razao, disse a princeza; é admiravel essa 
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providencia para aquelles que n'ella confiara. Porém, 
minhas senhoras, está chegada a hora da vossa missa, 
e eu vira de proposito para ouvil-a comvosco. Pego-vos 
que nao baja desarranjo algum e que prosigaes ñas 
vossas ceremonias e usos, sera pensardes era mim, se-
nao para encomraendar-me a Deus. Rogo aquellas de 
entre vos que tiverdes a fortuna de comraungar n'esta 
missa, que o fagaes por minha intengao.» 

Seguiu-se o Santo Sacrificio, e acabado elle, per
manecen em oragao ante o Santissimo Sacramento a 
piedosa princeza. Entao o superior, tendo reunido á 
portarla a communidade, annuncia-lhes que a princeza 
resolverá nao tornar mais a sabir do convento, e que 
se decidirá a professar na Ordem de Santa Thereza. 

O espanto é geral ñas religiosas, e algumas cbe-
gam a duvidar da affirma^ao, que se Ibes fazia, tao 
extraordinario era o acontecimento, para que ellas nao 
tinbara a menor preparajao; mas o superior novamen-
te confirma o que dissera, e accrescenta que a augusta 
postulante nada mais queria do que envergar o áspero 
saial das carmelitas, aceitar a regra sera a menor rai-
tigagao, e ser tratada como qualquer outra subdita. 
Para que ella seguisse esta heroica voca§ao, Ibe con
cederá a permissao sen excelso pae, e nenhum obsta-
culo occorrendo, a sua resolugao era inabalavel. A 
prioreza e as religiosas nao sahiram do sen assombro 
senao debulhando-se em lagrimas, e levantando as raaos 
para o Auctor de todas as gra§as e de todas as santas 
resolu^oes. 

As religiosas encarainhara-se encorporadas para o 
coro onde a Princeza orava. Vendo-as entrar, levan-
ta-se e pondo-se de joelhos diante da Prioreza, que 
pela sua parte tambera ajoelha cora todas as freirás, 
enderega-lhes com voz firme e resoluta as seguintes 
palavras: 

«Senhoras, venho supplicar-vos que me adraittaes 
no vosso gremio, e que me olheis como irraa vossa ; 
rogo-vos que esquegaes o que eu fui no mundo, e que 



289 

oréis a Deus pelo Rei e por mim. Ardentemente de
sojo ser Carmelita, e, com o favor de Deus, e com o 
auxilio das vossas oragoes, procurarei ser urna boa 
Oarmelita.» 

A augusta postulante levanta-se e percorrendo 
urna a urna as religiosas, que se conservavam pros-
tradas em térra , ergue-as e abra^a-as; mas todas e 
cada urna estavam banhadas em lagrimas; só a real 
candidata conservava o rosto enxuto, tao firme era a 
sua vontade, resoluto o seu animo. «Que é isto, mi-
nhas senhoras, sou eu que vos promovo essa torrente 
de lagrimas?» Entao aproximando-se da grade e vendo 
o Superior, que nao podera dominar a sua commo9áo, 
diz-lhe: «Tambem vós, senhor Superior?» Dirigindo-
se ao locutorio despediu-se da sua dama de honor e 
-dos fidalgos seus camaristas, entregando-lhes as car
tas que, por despedida, dirigía a suas irmas. 

A Franga inteira ficou pasmada de urna similhante 
resolugao, e o Papa mesmo, que era entao Clemen
te x i v , escreveu á excelsa dama, dizendo-lhe que um 
tal acontecimento era o maior do seu pontificado. 

A resolugao heroica que a Princeza Luiza tomara 
foi precedida de longa e meditada prepara§ao. Nas-
cida no meio dos esplendores da corte, habitando essa 
sumptuosa morada de Versailles, tomara ella parte 
nos festins da corte; era enérgica e activa, montava 
a cavallo com a maior elegancia e animava-se ñas par
tidas de ca9a; todavía, desde muitos anuos, ella se 
preparava para este passo, que é tao largo como ar
riscado. A recente profissao da joven viuva a condessa 
<le Rupelmonde, brilhante dama na corte, a qual tam
bem se fizera carmelita no mosteiro da rúa tle Gre-
nelle, com assombro de toda a sociedade parisiense, o 
aturado estudo que fizera da regra da Santa Thereza, 
e a sentida morte da Rainha sua mae, tinham fixado 
a sua resolugao, que só podia ficar frustrada pela re
cusa formal do Rei, seu pae. Este amava ternamente 

20 
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seus filhos, mas em particular a sua dulcissima Luiza,. 
e nao era de esperar que elle consentisse em vel a en
cerrar dentro dos muros ñus de um cenobio de Car
melitas. Nao se atrevía a carinhosa filha a fallar em 
similhante coisa ao Rei, embora elle fosse, por senti-
mento, naturalmente religioso; mas tendo consultado o-
arcebispo de Paris, Monsenhor de Beaumont, este se 
incumbiu de urna missao tao delicada. 

Procurando o Rei, o Prelado Ihe diz o seguinte:-
«Senhor, estou encarregado de communicar a Vossa 
Magostado urna noticia, que sem duvida Vossa Magos
tado receberá com o sentimento da sua profunda reli-
giao. A Princeza Luiza, após longas e sérias provasr 
reconheceu que Deus a chamava á vida religiosa e es
pera que Vossa Magostado Ihe conceda o consentimento-
de seguir a sua voca9ao.» 

O Rei ficou enleado e voltando-se para o Prelado 
Ihe diz: «E' essa a noticia que me trazeis, e sois vos, 
Senhor Arcebispo, o portador d'ella?» E encostándo
se, exclamou: «Oh! isso é cruel, é desgra§ado!» E 
ficando silencioso por alguns momentos, continuou: 
o Todavía, Senhor Arcebispo, se é Deus que reclama 
de raim esse sacrificio, nao deverei recusar-lh'o! Eu 
responderei dentro de quinze dias.» 

Entáo o Prelado acrescentou que a Princeza esco-
Ihera a Ordem das Carmelitas, mas que acceitaria ou-
tra qualquer Ordem, que fosse da ventado de Sua Ma
gostado. 

Decorridos os quinze dias, a 20 de fevereiro de 
1770, Luiz x v escrevia a seguinte resposta: 

«Minha querida filha. Deu-me conta o Arcebispo 
do que Ihe dissestes e encarregastes, e elle vos t e rá 
referido exactamente qual foi a minha resposta. Se 
Deus o quer, nao posso oppor-me á sua vontade e á 
vossa determinagao. Ha dezoito anuos que tereis refle-
etido attentamente, e por isso nao vos pego mais de-
longas; e até parece que tendes tudo disposto, pelo 
que podéis fallar a vossas irmas, quando vos aprouver^ 
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Com excep§ao de Compiégne podéis escolher con
vento em qualquer parte; e Deus me livre de vos pres-
crever qualquer cousa a similhante respeito. Eu tenho 
feito sacrificios, violentado; esse, que ides fazer, será 
voluntario, pelo vosso lado. Que Deus vos dé aíentos 
para sustentardes o vosso novo estado; porque, dado 
o passo nao ha que recuar. Abra^o-vos, querida filha, 
e do fundo do corajao vos aben§6o. 

Luiz.v 

Apenas a egregia princeza recebeu a carta de seu 
pae, abundante pranto Ihe banhou o rosto, e de joe-
Ihos aos pés do seu crucifixo rendeu grabas ao Todo 
Poderoso pela mercé singular, que recebia. E logo 
mandón recado ao Padre Bertin, Superior do convento 
de S. Diniz, para vir fallar-lhe. A princeza nao co-
nhecia o mosteiro, e so sabia que estava extremamente 
pobre e que era muito regular na observancia. 

Chegado o superior, communicou-lhe sua resolu$ao 
a augusta postulante. O assombro do religioso foi 
equivalente á sublimidade do proposito. Nao sabia da 
sua admira§ao, e receou que houvesse aqui uma deli-
beragao pouco madura; e dominado por este pensa-
mento, ousou travar um dialogo com a real interlocu-
tora. 

«Senhora, o projecto que Vossa Alteza me com-
munica, envolve consequencias de tal ordem, que pre
cisa ser amadurecido por longas e serias reflexoes, disse 
o Superior.» 

«Sou da vossa opiniao, senhor Superior, responden 
a Princeza; mas ha dezoito anuos que fa§o essas refle
xoes, e a minha vocaQao para a vida religiosa é deci
dida, nao .tendo variado um só momento durante todo 
este tempo.» 

«Depois de tao longa prova, tem Vossa Alteza 
todas as probabilidades de ser segura a sua vocagao; 
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mas nao me, atreverei eu a resolver, sem me aconse-
Ihar, ácerca de um passo tao serio, como o de Vossa 
Alteza, que vae fazer tanto barulho no mundo. 

«Nao rociéis nada, senhor, o meu plano merecen 
a approvagao d'aquelles que tem occupado para com-
migo o logar de Deus; assente a elle o meu primeiro 
pastor, o senhor Arcebispo; os meus bello? dias estao 
passando; j á nada me resta a deliberar; tenho so a dar 
execugao ao que reflectidamente assentei. 

«Confesso que Vossa Alteza pode olhar como legi
times interpretes da divina vontade os homens escla
recidos e virtuosos, que dirigem a sua consciencia; e 
convenho que b parecer do Senhor Arcebispo é de gran
de peso para nao deixar duvidas, quanto á vocagao de 
Vossa Alteza; mas para realisar um acto d'estes ha 
uma cousa que é de todo o ponto indispensavel; é o 
consentimento do Rei.» 

«Já o tenho, senhor Superior; abrolham-me as la
grimas quando pensó no sacrificio que meu Pae fizera; 
mas a religiao triumphou no seu corado contra o seu 
affecto. Cénsente que eu seja Carmelita, e que vá para 
onde quizer, excepto para Compiégne; e por isso es-
colho S. Diniz.» 

«Vossa Alteza pode ter uma verdadeira vocagao 
religiosa, sem ser chamada a arrestar a vida extraor
dinariamente rigorosa das Carmelitas. Vossa Alteza 
pedería optar pela Ordem menos austera das Benedi
ctinas, que Ihe é muito conhecida.» 

«E' exacto, senhor Superior; nao vos occultarei 
até que patenteei á Senhora de Soulanges o meu gesto 
pelo estado religioso; mas fiz-lhe ver, e ella conveio 
commigo, que attenta a minha amisade por ella, algu-
ma cousa de humano interviria no meu sacrificio, se 
eu entrasse na Ordem, a que ella pertence. E como 
além d'isto eu nao me fago religiosa para mandar, mas 
para obedecer toda a minha vida, e tratar da minha 
salvagao, ser-me-ia penoso expor-me ao embarago de 
recusar abbadias ou á tentaíjao de acceital-as.» 
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«Mas sem escolher urna Ordem, onde ha cargos 
de grande apparato, Vossa Alteza poderia optar por 
alguma, cujo régimen fosse menos austero, e mais ac-
comodado á delicadeza do sen temperamento, e ao modo 
de vida seguido até agora; porque, minha Senhora, da 
corte ao Carmelo a distancia é enorme.» 

«Sei isso, senhor Superior; e attendendo á debili-
dade da minha saude, lembrar-me-ia de entrar na 
Ordem de S. Francisco de Salles, se no instituto nao 
fosse inclusa a instrucgao da mocidade, para o que nao 
me julgo capaz ; mas, quando Deus nos chama, nao 
deveremos antes contar com as suas gragas do que cora 
as ior9as proprias ? Tenho aqui pouca saude, e nao 
causará extranheza que nao a tenha melhor ñas Car
melitas.» 

«Mas, minha Senhora, a Ordem Carmelitana ó tao 
severa ! o jejum é quasi durante todo o anno; come-se 
sempre de magro, e tudo sem adubos; a solidao, com
pleta; a obediencia, sem restricjoes; a oragao e o tra-
balho, continuos! 

«Sei tudo isso, e o mais que nao dizeis. Com muito 
vagar tenho meditado as constituigoes de Santa The-
reza; e espero que Deus m« fará a mercé de poder 
pratical-as. J á de proposito fiz ensaios, que me ani-
mam; e demais, terei ainda, para fortalecer-me, o 
tempo do noviciado, o qual, manda o Rei, que seja 
para mim tres mezes mais longo do que o é para as 
outras. 

«Comprehendo perfeitamente que Vossa Alteza 
está deliberada a fazer-se filha de Santa Thereza. Mas 
consentirá Vossa Alteza que eu Ihe fa§a ainda algumas 
reflexoes sobre a casa escolhida? Na minha qualidade 
de Superior, conhe§o-a melhor do que ninguem. Essa 
casa, quanto a edificio, nao offerece as vantagens de 
outras da mesma Ordem, e quanto ao temporal, a sua 
miseria é extrema.» 

«Tanto melhor, senhor Superior, ser-me-ha agra-
davel prestar-lhe algum auxilio; e, á mingoa de gran-
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des virtudes, posso ao menos levar-lhe a benevolencia 
que o Rei tem para commigo.» 

«Ainda nao basta, Senhora; essa casa, que é a 
mais pobre, que existe em F r a i l a , é ao mesmo tempo 
a de maior austeridade. Nao só se cumprem escrupu
losamente as Constitui§oes da Ordem, mas sao de cos-
tume ahi outras piedosas observancias, que sao priva
tivas d'esse mosteiro, e de que as religiosas nao se dis
pensan!. N'uma palavra chamam a S. Diniz—a Trap-
•pa do Carmelo.y> 

«Tanto melhor, senhor Superior, porque todo o meu 
recelo, desde que pensó em fazer-me re'igiosa, tem sido 
de entrar em casa que fosse relaxada, e don grabas á 
Providencia por me deparar S. Diniz, correspondendo 
aos meus desejos; foi, por sem duvida, o meu bom Anjo, 
que me sugeriu a escolha.» 

«Nao posso j á duvidar que a vocacjao de Vossa A l 
teza desee do ceu; julgar-me-hei feliz se poder ser útil 
em alguma coisa no passo, que Vossa Alteza vae dar; 
comegarei por observar-lhe que é indispensavel para 
que possamos abrir a Vossa Alteza as portas do mos
teiro, que tenhamos por escripto o consentimento do 
Rei.» « 

«Esse novo pedido, feito ao Rei, vae renovar a sua 
d5r; nao seria sufficiente o consentimento, que elle me 
deu, e que é incapaz de revogar?» 

«Nao, minha Senhora, isso nao basta, para que fi-
quemos ao abrigo de quálquer censura; nós exigimos 
sempre das postulantes o consentimento escripto de 
seus paes; veja Vossa Alteza se pederemos prescindir 
de tao prudente precaugao, quando se trata da Filha 
do Rei.» 

«Muito bem, senhor Superior, j á que esse consen
timento escripto é indispensavel, eu nao me apresen-
tarei em S. Diniz sem o levar commigo.» 

Assim finalisou esta entrevista tao importante, quan-
to commovente. A 5 d'abril o Rei dava por escripto o 
consentimento para que sua Filha, a Princeza Luiza, 
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se fizesse Carmelita, e a 11 a excelsa Postulante aban-
donava para sempre os sumptuosos pa90s de Versailles 
pelas agruras do claustro carmelita! 

Antes que a Princeza passasse ao noviciado estove 
tres mezes como postulante, tempo de primeira prova, 
em que se occupa o derradeiro logar na cnmmunidade. 
Nao quiz ella dispensar-se de cousa alguma, de varrer, 
esfregar, trabalhar na cosinha, finalmente dos misteres 
mais rudes e humildes. Quando viu que a Prioreza Ihe 
preparava alguma mitigagao, j á no leito, no refectorio, 
no servi§o, humildemente pedia a dispensa de qualquer 
distincgao, e tanto á Superiora como a suas irmas sd 
pedia que se esquecessem completamente de quem ella 
era. Quando Ihe diziam que uma postulante vestida de 
riquissiraas sedas, como ella trazia, nao podia occupar-
se de officios que as manchassem, porque essa seda 
podia servir para cousas do servido divino, logo pro-
mettia de as depúr e tomar vestidos de menos valia o 
que fez, mandando-os vir do palacio. 

Foi a 10 de setembro de 1770 que a excelsa pre-
tendente tomou o habito das Carmelitas. Clemente XIV, 
que entrio presidia á Egreja de Deus, quiz que em seu 
nome o Nuncio fizesse a solemne ceremonia com o má
ximo esplendor; de raanha o Enviado do Supremo Hie-
rarcha celebrou em S. Diniz, commungando a Princeza. 
A's tres horas da tarde, do mesmo dia, estando a egreja, 
sumptuosamente armada, segundo as ordens do Reí, 
chega ao mosteiro, Sua Alteza a Delphina, a infeliz 
Maria Antonieta d'Austria, seguida de toda a corte; e 
conjuntamente grande numero de Bispos, n'esse tempo 
em Paris, para uraa assembléa ecclesiastica. O servigo 
era desempenhado no recinto da povoagáo pela guarda 
real. A Princeza estava elegante e riquissimamente 
vestida, coberta de brilhantes, com um diadema na 
cabega, e era todo o esplendor da sua elevada cathe-
goria e do fausto da corte. 

O silencio era profundo; apenas a Delphina entrou 
e cora toda aquella pompa de galla se apresentou SL 
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egregia noviga. Entao o Bispo de Troyes sobe ao pul
pito, e pronuncia um discurso, em que os raptos da 
eloquencia eram abafados pela commogao, que Ihe em-
bargava a voz, e pelo pranto que derramava o audi
torio. Ninguem podia ser superior a esta scena tocante, 
em que tomavara parte os affectos mais elevados da 
coragao. So a Princeza se conservava immovel e in-
sensivel. Quando Ihe dirigiram as palavras do ritual, a 
que ella devia responder, que iam ligal-a para semprer 
as suas respostas foram firmes e assentuadas. Pronun
ciadas ellas sem que seus labios tremessem, retirou-se 
para ir depór todas as pompas e vestir o pobre e rude 
habito do Carmelo. Pouco depois appareceu n'esta trans-
formagao aquella que momentos antes arrastava o chla-
myde rogagante da purpura real. 

A piedosa Noviga adianta-se para a futura Rainha 
de Fran9a, e posta de joelhos, recebe das suas raaos 
o veo, e o manto carmelitano, ensopado ñas lagrimas 
da augusta ministrante. 

Em seguida, prostrada em térra e coberta com o 
áspero borel de Santa Thereza, a Princeza, que ape
nas havia alguns minutos ostentava todas as grande
zas do mundo, as maiores que elle conhece, estava 
aniquilada e assistindo ás suas proprias exequias. Era 
o mais formidavel contraste; e poderla haver coragao 
tao empedernido que nao se sentisse sacudido pela 
violentissima commogao d'este espectáculo ? 

Nao podia ser; e os circumstantes todos, essa corte 
ostentosa e frivola do ultimo Rei de Fran§a, que nao 
passou pelo baptismo de sangue do martyrio, ou pe
las agruras do exilio, estava aniquilada diante da ma-
gestade d'este acto da religiao catholica, mais gran
dioso do que tudo quanto a imaginagao mais fecunda 
póde idear. 

Acabára a ceremonia solemne. A Princeza Luiza 
Maria de Franga fóra eliminada do numero dos vivos; 
ñcava em vez d'eíla a I rma Thereza de Santo Agosti-
nho. A Seraphina do Carmelo prestava-lhe o seu no-
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me, e exornava-o como appelido a Aguia alterosa de 
Hippona. Estes doís nomes valiam bem os que dei-
xava, embora esses nomes representassem urna dy-
nastia dez vezes secular de Reís e entre estes, gran
des vultos históricos, e ácima de todos o Héroe das 
cruzadas, que circumdado dos seus Baroes assaltou 
Tyro e Cesárea, e exhalou o espirito no meio dos 
areaes d'Africa junto ás ruinas de Carthago, monu
mento immorredouro da inanidade das maiores gran
dezas da térra. 

Terminado o auno de noviciado. Sóror Thereza 
teve dez dias de retiro espiritual, findo o qual pro
nuncien os votos solemnes irrevogaveis na presenga 
do Arcebispo de Paris. Foi o dia de felicidade para a 
piedosa Madre. N'esse dia ella era Esposa de Jesús 
Christo e chegava ao porto, em demanda do qual na-
vegára em mares cavados e tormentosos. 

Quando a lamentavam sobre as privagoes, que 
soffria na clausura, comparadas com o fausto da posi-
yao, que deixára, dizia a Princeza com muito bom 
senso: «em Versailles tinha urna cama fofa e delei
tosa, mas nao podia dórmir; tenho aqui uma enxerga 
dura, e durmo perfeitamente; lá apresentavam-me 
uma meza delicada e saborosa, mas eu nao tinha ape
tite; aqui a meza é singela e frugalissima, mas en 
como com vontade e só tenho escrúpulo de tudo me 
saber admiravelmente; na corte ha obrigagoes forga-
das como aqui, mas muito mais incommodas; ás cinco 
horas da tarde chamam-me aqui para a oragao; era 
Versailles á mesma hora para o jogo; no convento ás 
nove horas da noite o sino me annuncia matinas; em 
Versailles á mesma hora me avisavam para ir á co
media. Aqui fago os meus enfeites em dois minutos; 
além gastava horas todos os dias. Aqui aproveito o-
tempo a tratar da minha salvagao; no palacio con-
summia-o em vestir-me, a despir-me, em descangar das 
fadigas das festas, era aturar importunos e era futili
dades. Na corte tudo quanto me rodeava erara pro-
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messas de prazeres, de que nunca gozei; aquí tudo 
quanto se promette sao tristezas, e n'ellas me nutro 
com o maior prazer, sentindo urna alegría, de que nao 
tinha conhecimento. E chego a perguntar: onde estao 
as austeridades, cora que me apavoravara?» 

Depois de professa a preexcelsa Carmelita foi no-
meada mestra de novi§as, encargo a que se sujeitou 
por obediencia. Foi n'essa qualidade de mae carinho-
sa, que por exhortagoes e mais ainda pelo exemplo 
formava o corado das jovens religiosas, encaminhan-
do-as para a verdadeira perfeigao, de que a mestra 
era o mais bello modelo. Durante tres annos exerceu 
este logar, deixando a quantas tiveram a fortuna de 
serem dirigidas, sob as suas vistas, as mais saudosas 
recordares. Os seus carinhos subiam de ponto, quando 
alguraa das novigas adoecia: entao a sua caridade re-
dobrava, e de noite e de dia ella velava junto da en
ferma, nao se poupando a fadigas e desvellos. 

Acabado este servigo e procedendo-se á elei§ao foi 
ella eleita Prioreza por unanimidade de suffragios, ex
ceptuado o seu voto. 

Esta elei§ao lisongeou o coragao paternal do Reí, 
que foi pessoalmente felicitar sua augusta filha, dizen-
do-lhe que se comprazia vendo que ella estava tao com
penetrada do espirito da sua voca§ao, que merecen ser 
elevada á prelazia do mosteiro. 

A nova prioreza respondeu ás felicita§oes do Mo-
narclia: 

«Preferirla antes. Papá, ter de occupar-me exclu
sivamente da miaba santificaíjao; porque sera embargo 
da estreiteza dos meus estados, conhego que é pesado 
encargo perante Deus o governo dos outros.» 

A sua prelazia estava era tudo harmónica cora a 
sua extremada virtude e heroica abnegajao. Mae cari-
nhosa, era antes a serva de suas subditas de que estas 
as que serviam. O que havia de peior no habito, na 
meza, no servido era para ella. 

A sua celia era pobrissima: o que se via ahi era 
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•apenas um crucifixo, tres imagens em papel, urna ca-
deira de palha, urna meza de pinho, um enxergSo de 
palha, acolchoado e duro como urna taboa, e nada mais. 
Quando o rei da Suecia presenceou este desnudamento 
exclamen: «é aqui que habita uma Filha de Franga!» 

E ' aqui, responden ella, qne se dorme melhor do 
•que em Versailles; é aqui qne se engorda como Vossa 
Magestade vé, ao passo qne lá me definhava.» 

A regia Madre nao gostava todavía de similhan-
tes on qnaesquer visitas; e assim o fez sentir delicada
mente a este Soberano, qnando elle Ihe perguntou se 
o Imperador José n a tinha vindo visitar. A sua res-
posta foi a segninte: 

«Nao veio, porque sabia que en nao gostava de 
ter visitas. Ainda bem que Vossa Magestade o igno-
rava.» 

Ninguem a exceden no cumprimento severo da 
regra. Assim embora amasse ternamente toda a sua 
familia, nao procnrava qne a viessem vér a S. Diniz. 
Dizia ella: qne as relajóos com os parentes sao grande 
tormento para as religiosas em geral, mas sobre tudo 
prejudicialissimas para uma carmelita. 

E ' diante de Deus qne nos vemos utilmente nossos 
parentes, nao só por amor d'elles mas tambem de nos. 
Qnando recebo urna visita de familia, sinto-me feliz ; 
mas qnando ella acaba, sinto-me em paz.» 

Para esta piedosa senhora, nada importava no 
mundo. Dizia ella: ecce nos rdiquimus omnia. J á nao 
era a Filha do Rei de Franga, a princeza illustre, cujo 
preclaro nascimento tao alto a guindara; era a Esposa 
de Jesús Christo, a humilde filha de Santa Thereza de 
Jesús, a serva de todas, que havia feito rigoroso voto 
de pobreza, que nao quebrantava por causa de motivo 
algum. 

Foram decorrendo os tempes que a Princeza em-
pregava nos exercicios da maior piedade, sobre os quaes 
recen tómente se publicon historia um pouco minuciosa, 
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eacripta por urna Carmelita, que esteve em Autun & 
veio para S. Diniz. No mez de dezembro de 1787 de-
clarou-se-lhe urna grave molestia, que muitos attri-
buem a envenenamento, propinado de fóra. Esta mo
lestia teve ura termo fatal a 23 do referido mez, indo 
a alma da Madre Thereza de Santo Agostinho gosar 
o premio de suas fadigas, e a recompensa da cruz, que 
arrastou n'esta vida. Os sentimentos, em que ella mor-
reu, foram conformes aos de toda a sua carreira; fal
lecen como verdadeira Carmelita descalja, n'essa hu-
raildade santa que caracterisa as filhas de Santa The
reza, n'esse desapego de tudo quanto é terreno. 

Vendo-se próxima a morrer, j á preparada com to
dos os sacramentos, mandou chamar uma religiosa,, 
sua discipula, a quem muito amava e Ihe disse: «adeusT 
Seraphina, vou-me embora.» Mas para onde, minha 
mae ? responden a religiosa banhada em pranto. 

—Nao me lamentéis, continuou a Princeza; pen-
sava que Deus me reservava ainda multas magoas, e 
eis que pela sua misericordia tudo está acabado. 

Confio que elle me dará o ceu ; nao son eu feliz? 
Nunca pensei que fosse tao suave a morte.» 

E tinha razao a augusta Carmelita. Arrebatando-a 
Deus na edade ainda forte de cincoenta annos, e dois 
annos antes de estalar o formidavel incendio, que tudo 
reduziu a cinzas, quiz livral-a dos horrores, que iam 
succeder-se. Envolvida no sen pobrissimo habito de 
Carmelita poude a egregia dama cerrar tranquillamente 
os olhos, embora, segundo é voz geral, o sen termo 
fosse abreviado pela maldade dos homens. Se tem v i 
vido alguns annos mais, teria visto subir ao cadafalso 
o Rei e a Rainha de Fran9a e a sua propria cabera 
houvera sido decepada pelo ferro da guilhotina. O seu 
corpo sepultado no seu claustro nao escapen á profa-
nagao revolucionaria de 1793, que nao poupou vivos 
nem ainda os mortos. Seus restos foram exhumados 
e indignamente ultrajados, conjunctamente com os de-
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seu pae e de todos os membros d'essa iaclyta ascen
dencia, d'onde a humilde Carmelita descendia. (*) 

A revolu9rio, com o seu cortejo indispensavel de 
impiedades, barbaridades e sacrilegios varreu tudo, 
arrasou e convulsionou todas as instituigoes moraes, 
todos os monumentos materiaes que as symbolisavam. 

A Franga tem tido momentos, em que o bom senso 
e os principios da Justina e da liberdade despontam 
por entre as espessas brumas da insania e da violagao 
de todos os direitos. Em Portugal até de apresentar 
esses symptomas de arrependimento ha vergonha! 

A virtude nao deixa por causa d'essas aberragoes 
de ser o que é, realmente grande e sublime; e para as 
almas elevadas, para os coragoes nobres sempre ella 
terá o grande valor, que Ihe attribue a palavra divina, 
e a razao humana. 

O processo para inscrever no numero dos santos a 
piedosa filha de Luiz xv está pendente da decisao dos 
poderes constituidos da Egreja. Aguardemos humilde
mente o seu veredictum, nao o antecipemos sequer, re
latando o muito que se refere dos prodigios, realisados 

(*) Toda a geote sabe que os republicanos de 1793 fizerara 
exhatoar todos os restos de membros da familia real, que esta-
vam sepultados na vasta ne ropole de S. Dlaiz. Essa sacrilega, 
enfame e inútil profanado tere logar nos dias 6, 7 e 8 d'agosto, 
e contiauoa a 14 e seguíates até 25 de outubra. U n religioso da 
abbadia de S. Diaiz, testemuaha ocular (Vaste villssime sacrilegio 
deixou um diario, en que minuciosa mente se descreve essa acto 
revolucionario, una dos mais execrandos d'essa época horrorosa. 
iNo día 16 d'outubro á hira em que era deeepada a cabeca da 
Rainha María AntonieU, era violado o túmulo de Luiz xv, que á 
porta da cidade dos mortos esperava o sea successor, que nunca 
chegou a entrar. 
; „ N'esse mesmo día foram insultados os restos de Henriqaeta 
ele Franga, filha de Hinrique iv e esposa do desventurado Garios i 
d'Inglaterra, e os de sua filha Henriqueta Stuart, qm fóra casada 
com Monsieur irmáo único de Luiz xiv. 

A familia de Clovis e S. Luiz morta ou viva foi toda exter
minada. E ' a revo UQao com todo o seu cortejo de irapiedade a 
allaciuagdas vergonhosas e abomina veis!! 
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pela intercesslio d'aquella grande alma. O seu alto nas-
cimento nao Ihe confere privilegios ñera direitos alguns-
para inclinar o jui/io do Supremo Hierarcha ácerca da 
sua gloria na eternidade, mas tambera nSo é esse um 
motivo para que a sua imagem deixe de subir aos a l 
tares. 

Se era alguraa parte o principio, tao preconisado 
pela democracia, a egualdade, é á risca cumprido e 
observado, é na Egreja de Deus. 

A princeza no claustro, no confissionario, na apre-
ciagao da Egreja, é collocada de nivel cora a menos 
favorecida das creaturas humanas. O tribunal severo 
da Egreja colloca-a a par cora o mendigo Bento José 
Labre, que ñas rúas de Roma implorava a caridade 
publica para seu sustento, estando constantemente de 
joelhos. 

Nao é Luiza Maria de Franga o único portento de 
virtude que o Carmelo tera produzido, desde a refor
ma de Santa Thereza. E ' consideravel o numero de 
héroes, de um e outro sexo, que tem militado sob o-
estandarte de Nossa Senhora do Carmo. Ha apenas 
vinte annos que era Braga triumphara dos horrores da 
vida o bem conhecido Frei Joao de Neiva, ura dos últi
mos eremitas do santo deserto do Bussaco. Era elle que 
nem sempre correspondia cora a sineta da sua errai-
da, quando o bronze do cenobio, as horas mortas da 
noite, dava o signal de despertar a todos os mongos. 
E porque nao respondía? Estarla saboreando as delicias 
do serano? Nao. Estava absorvido na contemplagao das 
maravilhas de Deus, e completamente alheado a si 
mesmo, ou trepava a rampa do Calvario cora a cruz 
imitando o Divino Rederaptor. 

Santa Thereza amou, sim amou ardentemente ; e 
as chammas d'esse amor devorante transmittiu-as aos 
seus filhos e filhas. Quanto é desconsolador nao poder 
ou nao saber amar! Para se amar, como soubera fa-
zel-o a Reformadora do Carmelo, é mister ter uma re-
solu§ao inquebrantavel, que nao dobre nem vacile pe-
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rante as provas da perseguigao, das dores, dos despre-
zos, das ignominias, dos juizos do mundo e da morte. 

E ' esse amor que forma os grandes santos, que 
constitue os héroes da perfei§ao. 

Será indispensavel possuil-o para se alcangar a 
salvagao e conseguir-se o fim da vida? Nao. O Apos
tólo das gentes nos diz em poucas palavras o que é 
essencial: «todo o ponto está em observar os manda-
mentos de Deas» nos assegura elle, e nao eomo opi-
niao, mas como regra e axioma. 

Lembremo-nos todavía de que tambem elle nos diz 
—que fómos comprados por um grande pre§o. 

Fomos libertados da servidao e restituidos ao goso 
da liberdade; e assim deve-se corresponder a esse alto 
preíjo por actos, que provem a valia do objecto tao 
Gustosamente adquirido. 

E ' na lida, para corresponder a esse infinito sa
crificio, que foi feito e consummado, que se esforgam 
as almas de urna tempera superior ao commum d'ellas. 

Por nao comprehenderem isto esses espirites vul
gares, pelo ciume até que téem dos que muito se avan-
tajam em dotes superiores, pelos sentimentos baixos 
porque se acham dominados, é que se faz guerra crua 
aos institutos religiosos. 

Por mais que fa^am, elles nao morrerao, porque é 
impossivel que fallegam completamente essas almas se
lectas, que aspiram ao que é sublime, ao que é ideal. 

Esses admiraveis exemplares da penitencia e das 
miserias humanas sao indispensaveis, para annuncia-
rem á prosperidade que ella é breve, ao vicio que elle 
é a negagao da ordem. 

Sem esses modelos da virtude e da abnega5ao, o 
mundo perde-se, as boaa resolugoes desfallecem, a for-
mosura do bem estiola-se. 

E ' bom, é excellente, que todos os homens no lar 
domestico se compenetrem das gravissimas obriga§oes 
que Ihes pesam, e nao olvidem o que é o de ver; mas 
a natureza é fraca, propensa a quedas frequentes, e 
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para levantar-se precisa estímulos fortes, e nenhuns 
mais enérgicos do que os modelos do desinteresse e 
da abnegagao. 

Para patenteal-os liaverá sempre almas privilegia
das, visitadas por santas inspiragoes. A voca§ao para 
a vida religiosa é hoje tao frequente como outr'ora, 

Só os homens, desajudados da gra§a, os tibios, os 
indifferentes ousam affirmar que j á nSo ha d'essas vo-
cagoes irresistiveis, que arrastam poderosamente as al
mas para os aditos dos tabernáculos. 

Empregam os governos todos os meios, ainda 03 
mais reprovados, para desvial-as d'ahi e attrahil-aa 
pérfidamente para o vicio e para a devassidao. E ' 
triste e lamentavel! Mas nao lograrao nunca comple
tamente tao depravado proposito. 

Para interceder pelos homens, e inspirar-lhes boas 
ac9oes, como sentinellas velam fulgurantes no ceu os 
grandes luminares da fé e da caridade. Para affastar 
a ira de Deus, o para-raios está no sanctuario, na obla-
gao quotidiana, na mesa eucharistica. 

Os peccadores nao cessarao de ser chamados, e os 
justos nao deixarao de reinar. 

Os homens nao sao menos caros a Jesús Christo 
na época actual do que n'essas outras em que appa-
reciam os ardentes patriarchas das Ordens religiosas, 
os dedicados missionarios, os desvellados confessores. 

Elles continuarao a sua obra lá das glorias inte
meratas da eternidade; se a sua missao pessoal termi-
nou com a morte, a sua influencia moral é immorre-
tioura, porque é immortal a redemp§ao da humanida-
de e o sacrificio sangrento do Homem-Deus. 

Por isso a Virgem do Carmo continuará a esten
der a sua benéfica protecgao, e nao serao baldadas as 
supplicas, que se Ihe enderecem. 

O tempo corre veloz, e a vida das geragoes escoa-
se rápidamente; mas a missao da Egreja nao tem l i 
mites que a restrinjam; ella se perpetua atravez dos 
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seculos, e, por isso que a obra de Deus é eterna, ó 
paciente e nunca póde desesperar-se do seu éxito. 

A obra de Santa Thereza é urna porjao de outra 
mais grandiosa e extensa, que desempenha a Egreja 
pelos seus innúmeros recursos e pelas promessas sole
mnes, de que é depositaría. E assim como esta nSo 
póde morrer, tambem a outra tem uma vitalidade e 
uma fecundidade que nao envelhecerá. O futuro per-
tence-lhe, porque as portas do inferno nunca a podem 
supplantar. 

Bem vinda seja, pois, a commemoragao do tricen-
tessimo anniversario do triumpho da gloriosa Virgem 
Thereza de Jesús, porque elle despertará os bons sen-
timentos, que nao estao extinctos, e apenas amorteci
dos; ella invocará as ben§aos do ceu; e por tao efíicaz 
patrona volverao dias mais serenos, e se dissiparao as 
nuvens pesadas que ha tanto tempo occultam os es
plendores do sol da fé, da esperanga e da caridade. 





EPILOGO 

¡ÁO decorridos quinze annos desde que 
foram escriptos os capitules antece
dentes sobre a carreira assombrosa 
da Santa Carmelita e a sua obra. 
Preparados para serem presentes ao 
certamen litterario, que houve logar 

em Salamanca por occasiao do terceiro anniversario 
secular da sua morte, nao tiverara elles em mira for
mar uma historia completa da vida de Santa Thereza 
e da ordem carmelitana reformada, ou antes restituida 
á sua primitiva observancia. Obra de maior tomo se
ria essa, pois se tornaría necessario colligir tudo quanto 
se ha escripto sobre a celebre reformadora, o que ella 
escreveu e o que os chronistas disseram ácerca da sua 
ordem e dos varoes e damas illustres, que n'ella flo-
resceram no largo periodo de mais de tres seculos,em 
que os Carmelitas de ambos os sexos assombraram o 
mundo com os actos heroicos das virtudes christas. 

Esses factos se encontram disseminados em nume
rosos volumes, que formariam uma pequeña bibliothe-
ca. Mais ainda do que os homens publicaram, e que 
licam taes monumentos immorredouros, se acha escri
pto no livro dos predestinados, onde aquillo mesmo, 
que o mundo ignora, está estampado com provas ácima 
de toda a duvida. 

A reproducjao do nosso livro foi apenas inspirado 
no pensamento de afervorar mais e mais o culto da 
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heroica Carmelita, que desde a sna glorificagao se tem 
mantido invariavelmente, crescendo sempre, e em es
pecial desde o centenario. Hoje o numero dos seus 
admiradores e devotos é rauito maior do que fóra até 
1882, e o dos peregrinos que vao visitar os locaes, 
onde se passaram os principaes actos da carreira da 
Seraphina, cresce de anno para anno. 

Ainda em 1882 era difficil cumprir urna d'essas 
peregrina^oes, por falta de communicagoes ráp idas ; 
actualmente nada é mais simples; estamos a dez horas 
de Salamanca, e d'ahi a A l va e Avila a distancia ó 
percorrida em menos de metade d'esse tempo. 

N'essas parageus, aquellas em que discorrera a 
maior parte da vida da santa doutora, é que mais se 
mantém a tradigao sobre o que occorreu, avultando-se 
as memorias. 

Entre nos pouco nos pode restar. Ainda antes .do 
vandalismo do exterminio das ordens religiosas e do 
saque ás suas casas, j á o terremoto de Lisboa em 1755 
havia aniquilado, especialmente no convento do Carmo, 
onde se conservara as ruinas, quanto se j u n t á r a de re-
corda9oes da Santa. A sua preciosa mao esquerda nao 
estivera n'esse mosteiro, mas no das Albertas, onde 
se conservou até á profanagao, tomando conta o Em.rao 
Cardeal Patriarcha de Lisboa, evitando que tao rico 
presente fosse figurar na estante de alguna museu. 

0 verdadeiro devoto de Santa Thereza, o admira
dor das suas guindadas virtudes, o respeitador da sua 
grandiosa obra providencial, precisa visitar os logares, 
assignalados pela sua presenga, e onde se langaram os 
alicorees d'esse collossal edificio carmelitano, q u e é dos 
mais formosos e delicados da Egreja de Deus, e para 
o ceu deu milhares de almas. 

E ' em Avila que nascera Santa Thereza; lá se vé 
o quarto onde ella vira a luz do mundo, transformado 
em oratorio. Cora o maior respeito se conservara al-
guns objectos que Ihe pertencerara, reliquias inestima-
veis d'uraa mulher sublime. 
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O convento de S. José, onde se iniciára a reforma^ 
subsiste, e ahi dorme o somno eterno o Bispo Men-
don§a, que tanto auxiliou e protegen a grande Madre. 

L á se ve a celia da Santa, varias reliquias que 
restam, incluindo vestidos e alguns livros. 

Com a devida venerado se guarda o thesouro de 
alguns de seus escriptos e de livros, que ella lia, e 
annotava com a sua penna. A escada onde ella urna 
vez cahira e fracturara um bra§o, quadros da vida do 
Divino Salvador, que mandára fazer, álgumas cartas, 
um crucifixo, urna estatua de S. José, e outros obje-
ctos preciosos pelo que significam e pela pessoa a quem 
pertenceram, podem ser vistos e reverentemente to
cados. 

Foi no convento da Encarna^ao que Santa Thereza 
professára, onde mais tarde fóra superiora, e onde 
tambem as religiosas ao principio quizerara sacudir a 
observancia rigorosa da regra; essa casa se conserva 
ainda com a maior veneragao, e lá se aponta o locu
torio, onde a Santa conversando com S. Joao da Cruz 
sobre as delicias do ceu foi arrebatada com elle em 
éxtasi, havendo ambos perdido a sensibilidade e a 
consciencia de que ainda se encontravam no periodo 
da provagao, n'este eminente perigo de prevaricar e 
de perder todos os sacrificios impostos pela lei de Deus, 
e ser atormentado pelo recelo de oíFendel-o. 

A visita a Avila é aprazivel por todas as razóos; 
numero consideravel de monumentos, excellente cathe-
dral, formosas egrejas, muitos conventos, hoje feliz
mente fartamente povoados, posi^ao amena, tudo con
corre para que nao se omitta esta térra, que Santa 
Thereza tanto nobilitára, que teve a fortuna de pos-
suir os seus restos algum tempo, mas se viu forgada 
a restituil-os a quem tinha melhor direito. Alba de 
Tormos, onde a thaumaturga exhalára o ultimo sus
piro, voando para o ceu. 

Alba de Termes teve a fortuna de guardar as san
tas reliquias do corpo da piedosa Carmelita, porque 
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fora no convento da EncarnaQao, que ella fundára, 
que terminou o seu continuo padecer, em que se syn-
thetisou a sua vida. 

O visitante verá a celia habitada pela Santa, aquel
la onde expirara, oa restos de objectos que Ihe perten-
ceram, e o seu túmulo, relicario de tao valiosos des
pojos. Ahi estao tambera sepulchros de pessoas da sua 
familia, que ella tanto amára e enaltecerá. Os doado-
res do mosteiro, Francisco Velasquez e sua esposa ahi 
junto á Santa aguardara o dia, era que os corpos glo
riosos iráo gosar as delicias, que desde a raerte dis-
fructara as almas dos justos. 

De Alba de Termes para Salamanca se passa pelo 
campo da formidavel batalha dos Arapiles, era que o 
exercito anglo-luso se cobrira de gloria, derrotando e 
aniquilando o exercito francez, coramandado pelo raa-
rechal Marmont, libertando a Hespanha d'essas for-
midaveis tropas, vencedoras ñas Pyramides, que o 
maior capitao da historia havia expedicionado para 
avassalar a peninsula hispánica, o que os brilhantes 
feitos da sua historia mostrara que é ura irapossivel 
moral, nunca realisado desde que os povos de áquem 
dos Pyrineus sahiram da barbarie para a civilisagao. 

A terceira paragera de uraa peregriaagao aos san-
ctuarios de Santa Thereza é Salamanca. Está ahi era 
todo o seu esplendor o convento das carmelitas des
caigas, que Santa Thereza fundára vencendo difficul-
dades enormes, que fariam recuar resolu§ao menos 
firme, mas nao a d'ella inspirada por celestes revela-
§oes, cora que f6ra favorecida, durante a sua assora-
brosa passagera sobre a térra. 

Confessa a sublime vidente que nenhuma funda§ao 
Ihe fora mais penosa, e déra mais fadigas ás religio
sas, que para ella concorrerara. 

Entre estas forara parte valiosa as primas da Ma-
triarcha, Anna da Encarnagao, prioreza e Anna de 
Jesús. Os retratos d'estas duas santas carmelitas es
tao no locutorio do convento, testemunhando á poste-
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ridade a alegría, cora que acudirara ás asperezas do 
cenobio, abandonando as vaidades do mundo, que dei-
xam sempre a tristeza na alma e a amargura nos co-
ragSes. 

Sao estes os principaes sanctuarios, que perpetuara 
os trabalhos de Santa Thereza, e devera ser visitados 
pelos romeiros, para sua edificagao, para orarem, e 
para manifestarem as suas horaenagens a uraa das 
mais puras e lidiraas glorias da Egreja catholica. 

Ha poneos anuos, que ura frade portuguez appa-
receu n'estes logares sanctificados, coberto de burel e 
celebrando como o mais humilde dos presbyteros. 

Ura accidente, occorrido era viagera, molestou-o, 
como era outro tempo a queda na oseada occasionára 
a Santa Thereza a fractura era ura brago. 

Esse accidente determinou a necessidade de um 
trataraento medico, e foi entao que se soube quera era 
o peregrino. 

O monge portuguez que sob o incógnito ia conso-
lar-se meditando sobre as grandezas na santidade da 
Virgera de Avila era um fervoroso devoto d'ella, o 
custodio do precioso legado, que fora confiado ás A l -
bertas, extinctas pelos decretos inconfessaveis da seita 
mil vezes reprovada e conderanada. 

A sagrada purpura que arrastava rogagante, a 
cruz metropolitana que Ihe pendia ao peito, a murga 
que Ihe cobria os hombros, estavara escondidas sob o 
habito de burel; ñera o barrete, que cobre a cabega, 
ñera o annel do Prelado se divisavam. 

Forgoso porém se tornou dar um norae, e esse era 
José SebastiSo Netto, Cardeal da Santa Egreja ro
mana, Metropolita e Patriarcha de Lisboa. 

Digno imitador de Thereza a peccadora, como ella 
se adjectivava, o actual Prelado olyssiponense nao 
pensa seniío na conquista da mesma palma que coroou 
a fronte d'aquella bemaventurada. 

E ' ura exeraplo dado pelo priraeiro antistite portu
guez a todos os cidadaos do reino fidelissirao, o qual 
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tao amado foi pela Santa, que o comprehendeu na re
forma da sua Ordem, enviando a estabelecel-a aquí 
dois grandes modelos de virtude, Frei Ambrosio Ma-
rianno, e Frei Joao da Miseria, aquello que nao se 
achava digno do sacerdocio, e este que adoptou o ap-
pelido de Miseria para se abater tanto quanto o guin-
davam os méritos para o ceu. 

Que esse exemplo seja seguido é o meu voto ao 
terminar este livro, porque confio na intercessao da 
Santa em favor da nossa patria, pois como dizia D . 
Jorge d'Almeida, arcebispo de Lisboa, ao tempo, d'essa 
intercessao vem mesinha para os males, amparando-se 
o paiz da ira de Deus, merecida pelos peccados dos 
povos, alcangando misericordia do ceu. 
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