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cido entre as dounnicaa menos de um mez, com gran-
dissimo pezar d'estas, que por muito maior dila^ao 
quizeram possuir no seu gremio estes admira veis exem-
plares de perfeiyao evangélica. O Eminentissimo Car-
deal Archiduque foi o mais decidido protector do novo 
instituto, e tanto o considerou e tao alto o avaliára, 
que n'elle introduzira sua Augusta sobrinlia, fillia de 
seu irmáo o Imperador Mathias, que aínda entáo nao 
reinava. 

Esta senhora, que entrára na clausura, para exer-
citar-se ñas lÍ9Se8 praticas da virtude, veio a tomar o 
habito de carmelita descalya, professando com o nome. 
de Michaela de Santa Anna, trocando a purpura pelo 
saial, o palacio pelo convento, as pompas da corte pela 
pobreza da religiao, todos os commodos e regalos pe
las asperezas e austeridades da vida monástica. Que 
íorga, tem o imán da virtude para attrahir ainda as 
pessoas mais altamente collocadas, nao só pelo nasci-
mento, como pelos dotes de fortuna e respeitos do 
mundo ! No claustro fora subdita exemplar a augusta 
princeza, subjeitando-se voluntariamente a todas as re-
gras da santa obediencia. Veio depois a ser prioreza 
no mosteiro, mais tarde fundado em Camide, da mesma 
regra 1 

O convento de Lisboa teve a invoca§ao de Santo 
Alberto e nao a de S. José como era costume nos da 
reforma de Santa Thereza. Isto estranharam muito as 
religiosas do mosteiro primario de S. José d'Avila e a 
sua prioreza o fizera sentir á Madre María de S. José, 
que fóra urna das filhas predilectas da Santa fundadora. 

' A ordem carmelita em Portugal contou entre os se is 
membros outra senhora de repria estirpe, a senhora D. María, fi-
Iha natural d'El-Rei D. Joao iv, qn'1 nasceu em 30 d'abril de 
1644 e falleueu a 7 de fevereir ) de 1693. 
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A este reparo responden era verso a humilde su-
periora das carmelitas que vieram para Portugal: 

Josoph, patrón general 
del Cíirnrien, no es maravilla, 
que juzgue por desegual 
ser segundo em Portusral, 
siendo primereen Castilla. 

Por general comunica 
a loados eprual favor, 
mas por singular amor 
al lusitano le aplica 
otro spprundo pnstor. 

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. 

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

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

Assim se denaminou de convento de Santo Alber
to o primeiro que se fundou em Portugal, e essa invo-



ea§áo conserva, embora exteiiaainadas, pela impiedade 
revolucionaria, as santas filhas da gloriosa Thereza de 
Jesns. 

E como fosse mister reforgar a communidade com 
o numero sufficiente de religiosas para as funches co-
raes, vieram de Sevilha mais quatro, que foram Isabel 
de S. Jeronymo, Luiza'de Jesús, Margarida da Con-
ceigao e Archangela de S. Miguel. Com a communida
de assim composta se fez a eleiQao, e sem discrepancia 
de pareceres foi eleita Prioreza a Madre Maria de S. 
José, e sub-prioreza a Madre Isabel de S. Jeronymo, 
urna das recem-cbegadas. E logo que o convento se 
estabeleceu, tao suave era o cheiro da virtude que d'el-
le se exhalava, que com^aram a correr postulantes ao 
habito carmelita, e entre estas veio urna sobrinha do 
conde de Sabugal, D . Maria de Castel Branco, que 
professou com o nome de Maria de Jesús, indicando 
por este modo que dentro dos aportados muros da clau
sura só a Jesús procuráva. A Madre prioreza Ihe en-
derecou e glosou urna quadra que c o n ^ a : 

Una bfírmanH lusitana 
oy se viste de saya1, 
libre quedará del mal, 
que causa la vida vana. 

Assim se fundára e progredia o pequeño conven
to das pobres carmelitas, que a urnas attrahia para 
dentro, 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 n£o eram aquellas mulhe-
res gente da térra, senao do ceu, de lá viudas para 
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ensinar o verdadeiro caminho, e quao engañadas an
dana as que no mundo permanecen!, e seguem as suas 
illusSes. 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. 

Desprezam ellas a honra qtie ás outras atormenta; 
fogein dos deleites que se buscam, a todo o visivel 
sao superiores, acham fácil o que geralmente se te
me, e como Deus falla em suas obras, arrebatam os 
cora9oe8. 

E com efíeito a observancia da regra de Santa 
Thereza conduz necessariamente á vida perfeita, por
que todas as ocuasioes 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 lan§aram os fun
damentos para o modo de proceder de todas as car
melitas que tao alto floresceram n'este paiz, einquanto 
se nao considerava um crime a via da perfeiíjao reli
giosa. Dizia a veneranda Madre para as suas devotas 
subditas: «Manda-nos o esposo divino que lancemos de 
nós os chapins, em que nos mostra o amor que. nos 
tem; pois nao quer que calamos e quebremos a cabe9a; 
manda-nos usar de alparcas, que sao seguras de trope
zar, e por calladas mais convenientes ao silencio.» E 
com o maior cuidado procurava que as religiosas a 
nada se aífei§oas8em, considerando-se sempre desnuda
das de tudo, observando o que diz a regra: «advirta 
a Prelada com diligencia que quando vir alguma reli
giosa que tem affeicjao a alguma coisa particular, ou 
sejam livros, ou celia ou outra coisa, logo Ih'a tire e 
guarde-se isto com muito rigor, e o execute a Prelada 
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severamente, e nao consinta qne se-quebré esta con-
stituigáo em maneira alguma.» 

E ' a conversa^ao commum o vehículo por onde 
vem a maledioencia, a murmuragao e as más lembran-
9as.- Era, ella expressamente prohibida, porque ou a 
communidaie estava reunida para os officios coraes, 
ou as religiosas se achavam segregadas ñas suas celias, 
occupadas com trabalho 'manual, nao havendo tarefa 
em commum, e assim era perpetuo o silencio. 

Se as carmelitas foram hospedas das dominicas, 
com tanto gosto d'estas, quando aquellas vieram para 
Portugal, em breve dcram paga d'essa hospedagem as 
pobres carmelitas a outras religiosas mais pobres ain-
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 urna senhoras que solicitaram abri
go sob o tecto do convento de Santo Alberto, e táo 
bem acolhidas foram, como era de esperar, da parte de 
quem recebia e das hospedas, illustres pela virtude e 
pela perseguido atroz de que eram victimas pela sua 
fé, pela sua perfeiyao de vida. Eram ellas tambem 
descamas, mas da Ordem do Seraphico Padre S. Fran
cisco, e tao observantes da sua primitiva regra que 
em nada ficavam devendo á severidade da con8tituÍ9ao 
carmelitana. Preparavarse para as 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 processionalmente de Santo 
Alberto, indo á sua frente o venerendo Arcebispo de 
Evora, D . Theotonio de liraganga, que entao se acha-
va em Lisboa, e, pela sua devogao, grande parte to-
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mará n'este povoamento de monges e freirás da mais 
estreita observancia. 

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

Sao estes os estabelecimentos de verdadeira e ge-
nuina inspiragáo christa, que o progresso moderno en-
geita e condemna, porque as suas tendencias sao na
turalmente impias, immoraes e atheistas. 

Nao entra no nosso proposito fazar a chronica da 
Ordem carmelita em Portugal, nem fallar dos grandes 
vultos de santidade que n'ella se formaram, quer 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, toios estao reduzidos a 
montáo de ruinas ou transformados em usos profanos; 
mas esses logares sao santos pelo fim que tiverain, pela 
vida austera e contemplativa, queleváram seus morado
res, o que nao obstou a que muitos d'elles, os do sexo 
masculino, 'nao servissem ñas missoes do Ultramar, ape-
sar de nao ser esse o objectivo do seu instituto, e ñas 
armadas reaes, como forana aquellos que se erabarcaram 
na grande armada chamada invoncivel, epitheto bem 
pouco accommodado ao éxito que teve, e que o pode
roso rei das Hespanhas enviou, contra a Grra-Bretanha; 
expedido em que os descalzos nao foran poupados 
nem para o servico nem para o martyrio. 

Seguiram-se depois d'este desastre muitos traba-
Ihos, por que passou Lisboa, por causa das pretencoes 
ao throno de Portugal do Prior do Grato, e da invasáo 
dos inglezes, a cujas maos as carmelitas almejavam 
por morrer, por elles serem herejes e por isso inimigos 
dos catholicos e muito principalmente de religiosos e 
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religiosas, mas nSo quiz o Senhor conceder-lhes essa 
coroa, porque o inimigo nSo pode penetrar na cidade. 
Tambera nao pouco padecen a virtuosa Madre Maria 
de S. José, a primeira prioreza em Santo Alberto, por 
más disposigoes, embora sem intenQáo criminosa, dos 
seus prelados, vindo a morrer em Cuerea, no anno de 
1603, com odor de santidade, sendo invejavel o seu 
ditoso transito, pelos favores que Deus Ihe fez, reve-
la^es que teve, e signaes felizes que houve logo de-
pois do seu passamento. 

Mas de tu io isto o mais importante para a ordem 
dos carmelitas descalyos em Portugal foi a creayao de 
uma provincia distincta inteiramente e a sua separacSo 
completa da provincia da Andaluzia, a que esteve uni
da durante alguns annos, assim como a independencia 
absoluta da Ordem dos descaaos da Ordem geral do 
Carme, obtendo por concessao pontificia um geral pri
vativo. Foi tambera de grande importancia e proveito 
a fundayao de nevos conventos. Era 1594 teve logar 
a de Cascaes, pela exeraplar liberalidade do conde de 
Monsanto, D . Antonio de Castro e de sua esposa a 
condessa D . Ignez Piraentel, filha de Martim Affonso 
de Sonsa, viso-rei que foi da India, varao de esclare
cida memoria. A sua devogao pelos fraies carmelitas 
os leven a offerecer ao Padre Provincial a nova fun-
dagao n'aquelle local, de que erara senhorios donata
rios pelos seus antepassados, desde o tempe de el-rei 
D . Joao i que o doou a Joao das Regras, por cuja fi
lha, 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 
Cascaes foi Fr. Grabriel de Christo, fidalgo distincto e 
varSo de grandes dotes espirituaes, e Frei André da 
ConceÍ93,o. Pouco depois teve logar a fundagao do mos-
teiro d'Evora de religiosos cai'melitas, em que tinha o 



maior erapenho o arcebispo D. Theotonio de Bragan^a, 
prelado e principe maior pelas suas virtudes e zelo re
ligioso do que pelo sen illustro nascimento. Para esta 
fundagSo 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, Fernsío Mar-
tins Freiré, senhor de Bebadella, D . Francisco de Ta-
vora, D . Fernando de Castro Conde de Basto, Heitor 
de Mariz, Ruy de Valladares Sotto-Maior, e outros 
grandes fidalgos. Táo satisfeito ficou o arcebispo com 
a introducgao 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 alli residir com alguinas religiosas 
para estabelecer as regras da máxima perfei^ao, que 
observava com tanto esmei*o no convento de Santo A l 
berto, e reformar assim o mosteiro agostiuho; mas a 
virtuosa prioroza, conheeendo os perigos de semelhante 
missao, pediu ao arcebispo que a dispensasse e que só 
iria impondo-lhe preceito o sen provincial. Nao era po-
rém da iniole da regra carmelita que os seus membros 
fizessem visitas a mosteiros de outros institutos, e por 
isso, como condescendencia com o Prelado, permittiu o 
provincial que a Madre poiesse ir, mas nao como pre
ceito; pelo que ella novamente se escusou, e nao teve 
o Arcebispo o gosto de ver as carmelitas em Evora; 
mas era tal a sua inclinagao para esta congrega§ao que 
inflammou o zelo de sen sobrinho o duque de Bragan-
9a, D . Theoiosio, para que fizesse fundacao em algu-
ma das p o v é a l e s 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 tem
pe este convento, que acaben em 1605, porque alguns 
religiosos castelhanos para desgostarem o Serenissimo 
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duque de Braganya, allegando a insalubridade do lo
cal e o descommodo do convento induziram o Provin
cial a mandar recolher os írades para Evora, ao que 
obedeeeram como Ihes cumpria castelhanos e portugue-
zes, mas com muito desgosto dos últimos, pela estima 
em que tinham de Bragan9a; na qual se funda-
vam todas as espera9aB de restauragáo para a indepen
da da patria. 

A instancias da Condessa do Monsanto vieram de 
S. Lucar algumas religiosas para fundar tambem con
vento de freirás em Caseaes; e para directora escolheu 
o Greral a Madre Isabel de 8. Francisco, urna das com-
panheiras de Santa Thereza. 

Esta senhora com mais quatro religiosas vieram 
no anno de 1599 para Lisboa, fazendo caminho por 
Evora, onde o Arcebispo, proseguindo na sua dedica
d o a esta sagrada religiao, as acolheu com o maior 
respeito; mas a fundaí^ao nao se verificou por fallecer 
pouco depois a piedosa Condessa e pela necessidade 
que hóuve de um Breve pontificio, afim de applicar ao 
novo convento as rendas le certas merceeiras. 

Recolheram-se toiavia as religiosas ao convento 
de Santo Alberto; e cinco anuos depois foram as Ma
dres Luiza de Santa Clara e Francisca da Madre de 
Deus para a fundado de Lucena; as entras permane
cerán! em Santo Alberto, d'onde Deus as chamen a sen 
tempo para a gloria, a que estavam reservadas e bem 
mereciam. 

N'esse mesmo anno de 1599 se fundou o convento 
de carmelitas descaaos em Figueiró dos Vinhos, a pe
dido e por doagao de Pero de Alcaíjova e Vaseoncellos, 
doando-lhes para isso a sua quinta da Eireira, com va-
varias obr iga^és e direitos, como consta da respe
ctiva escriptura de doa9ao; mas a funda9ao so se ter-
minou no dia de Ascensao do Senhor a 11 de maio 
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de 1600. Mas como a quinta da Eireíra ficava fóra do 
povoalo, e a a Iministragao dos Sacramentos se torna-
va difficil, mudou-se o convento para outro sitio, pró
ximo da villa, por accordo com o illustre padroeiro. 
Em 1603 ainla o mesmo distincto pairoeiro de F i -
gueiró e outras 'pessoas de considerayao conseguiram 
que se ñmdasse collegio de carmelitas em Coimbra, 
com grande contentamento do Bispo Conde D. Alfon
so de Caatello 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. 

Poneos annos depois, em 1608, atienden lo á es-
treiteza do local, escolheu-se para melhor e mais es-
pacosa fabrica o outeiro, cliamado da Grenicoca ou 
Monto Aureo, situagao esplendida, sobre o rio Monie-
go, onde se estabeleceu o convento, que existe ainda, 
com a invocacao de S. José; concorrendo para esta 
fundagao o cabido diocesano, o duque de Aveiro, D . 
Alv¿iro de Lencastre, os mosteiros de Santa Clara, de 
Lorvaío e Celias, e outros bemfeitores. 

Este convento, onde os collogiaes sempre se tor
naran! notavois no estudo das sciencias, mas ainda 
mais ñas virtudes, entrou, como era corto, na senten-
9a de exterminio do 1834; ainda ninguem o conhece 
senao pelo nome de S. José dos Marlannos; e feliz
mente desio 1845 tem uma applicagao piedosa, porque 
se acha habitado pelas Ursulinas de Pereira, d'onde 
mudaram pela insalubridade da térra, onde as febres 
dizimavam todos os annos as educan las. 

Em 1613 fundou-se o convento de religiosos des-
calgos em Aveiro, com patrocinio tambem do snr. Bis-
po-Conde, a cuja diocese perfcencia esta villa, que mais 
tarde teve Bispo proprio, e brevemente volverá á sua 
antiga capital diocesana, pela próxima extinegao d'es-
te bispado, e concorrendo tambem para isso o duque. 



L9Í 

D . Alvaro, que muito desejava ter dentro dos seus 
estados religiosos de tanta vir tuie e tao Fervorosa con
templado. 

De Aveiro, no anno de 1617, vieram a fundar 
convento no Porto o Padre Provincial acompanhado 
de outros religiosos carmelitas, obtida préviamente a 
licen9a ilo governador, da cámara o do Bispo, que ao 
tempo era D. Fr. Gron9alo de Moraes, da Ordorn de 
S. Bento. Cuno advogado ante o Señalo municipal 
orou o doutor Jeronymo Rebollo da Mala, varao douto 
e religioso, que ao fallar-lho o governador, Diego Lo
pes do Sonsa, n'esta obra, rospondeu: « nao esperava 
eu de Vossa Senhoria menos boas novas que estas; ou 
faroi na cámara uma larga pratica sobro a convenien
cia d'este negocio.» O sitio, onde o convento proviso
rio se ' estabeloceu foi na rúa de S. Miguel, em casa 
que arrendou com melhor ventado o abbado de S. V i 
cente do Pinhoiro. Logo no anno seguinte se funlou 
entro convento em Vianna do Minho, indo para pre-
paral'-o os religiosos precisos, que hospedára com toda 
a 3.atisfa9áo o grande bemfoitor Francisco Jaeome do 
Lago, e como fosse fallecido o arcebispo de Braga, Fr . 
Agostinho de Castro, conceden liccnga seie vacante 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 Ol i -
val 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, pregando o 
Doutor Luiz Corréa, sobrinho do Bispo D . Roirigo da 
Cunha, cbm. muito gesto e satisfagao da parte do go
vernador da cidade, cámara, desembargalores e das 
principaes pessoas d'esta povoacao, que n'aquelle tempo 
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se avantajava tanto ñas lides do commercio e da-aav^e-
gagao, como nos excessos de cren§a e amor religioso. 
Hoje este convento serve de quartel á guarda munici
pal e em parte da cerca se levantou o novo edificio da 
«scola medico-cirurgica. A egreja é administrada por 
uma confraria ou devo^ao, que a conserva em bom 
estado; e annexa se acha a egreja dos Terceiros do 
Carmo o o seu hospital, honrosa hera^a devida aos 
piedosos c humildes filhos de Santa Thereza de Jesús, 
cuja obra nao poude ainda derruir completamente o es
pirito maligno, que hoje insufla os actos de quantos in-
fluem nos negocios da república. 

O mais soberbo monumento que a Ordem dos Car
melitas descalcos deixou em Portugal, que attestará 
sempre ante os presentes e os vindouros a excellencia 
d'este instituto e i n j u s t 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 
iam buscar no ermo as eonsolaQoes, que só as almas 
fortemente temperadas sao susceptiveis de comprehen-
der, porque na apparencia e aos olhos do mundo essas 
alegrías sao um verdadeiro tormento e castigo cnv-
ciante. 

Separada como estava a provincia carmelita de 
Portugal da de Andaluzia, desde. 1610 que seus mora
dores estavam anciosos pela fundagao de um deserto, 
em que podessem consagrar-se á vida eremitica, tao 
conforme com o espirito d'esta regra, e como remate 
da perfeÍ9ao a que aspiravam todos, para nos excessos 
da penitencia e solidáo encontraren! a completa depu
rado de todo o sentimento mundano. J á n'esse tempo 
as diversas provincias carmelitas possuiam conventos 
isolados e solitarios, onde os mongos podiam confortar
se no completo isolamento das illusoes funestas do mun
do. Na Castella havia o deserto da Bolarque fundado 
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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, condado 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 so 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 María que o definitorio geral auctori-
sasse a fundagao de urna casa, em local apropriado para 
a vida contemplativa, ou quasi extática, pois n'aquellas 
summida ies nao se pode j á ter outra. Nao obteve por 
entao deferimento esta pet izo, mas a persistencia 
n'ella veio a conseguir a almejada soluyao, porque o 
prelado maior da congregagao, Frei Joao do Espirito 
Santo, que havia sido Prior no deserto de Batuecas, 
onde se haviam acolhido alguns carmelitas portuguezes, 
para se exercitarem na vida eremitica, conliecendo os 
grandes dotes d'elles para as mais austeras e exempla-
res penitencias, concluiu que seria de grande proveito 
que na provincia de Portugal houvesse um retiro se-
melhante, onde se podosse pelejar o bom combate da 
salvado; e por isso em 1625 avistando-se com o de
finidor geral da provincia de Portugal, Frei Antonio 
do Santissimo Sacramento, que ia a Madrid, sem que 
este llie falasso em cousa alguma, de moto proprio íhe 
deu auctorisa9ao para que se fundasse, escolhendo-se 
sitio proprio; noticia esta que foi recebida em Portu
gal com os mais significativos transportes de jubilo. 

Comegou-se em seguida a procurar esse local, que 
reunisse as cónd i lo s precisas; afastamento de povoa-
do, salubridade, abundancia de aguas, e copia de ar-



voredo. Deportaram-ae alguns religiosos para diver
sos pontos, onde constava se reuníala essas condi-
§oes, e assim foram discorrendo por Miranda do Cor
vo, Pereiro, as montanhas sobranceiras á villa cl'Abran-
tes e finalmente a deleitosa serra de Cintra, que pare-
ceu a mais adaptada, laborando todavía no gravissimo 
defeito da sua proximidade de Lisboa, centro em de
masía populoso para se poder esperar completo retiro 
no recinto que ee eseolhesse na referida serra. 

Por fortuna estando em conversa o Padre Frei An
gelo de S. Domingos, reitor do collegio de Coimbra, 
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 conimbrícense 
possuía uma de veza, que, no caso de servir, elle daría 
de bom grado, tal era o grande gosto que tinba de que 
a Ordem carmelitana tívesse um apropriado retiro tao 
próximo da cidade, capital da diocese. Esta indicado 
parecen uma revelagao do ceu, de que o humilde reitor 
se deu pressa em communicar ao provincial. Varias 
foram as visitas que se fizeram ao local indicado, indo 
lá até o Prelado maíor da Ordem, ficando todos mara-
vilhados da belleza do sitio, das condígSes excepcío-
naes que n'elle concorríam, e do favor do ceu em ter 
escondido um paraízo terreal tSo aprazível para aquel-
Ies que allí quizessem' habitar e rápidamente poderem 
voar á bemaventuran9a. 

Solícítou-se de Roma a necessaria lícen§a para 
que o Reverendissímo Bíspo podesse transferir a pro-
príedade d'^ste terreno pertencente á sua meza ponti
fical, e com effeito concedeu-a a .Santidade de Urbano 
VIIT a 8 de fevereiro de 1629, nomeando para com-
míssarío d'esta doayáo ou antes subrogado o Bispo de 
Leiria, que entao era D . Diniz de Mello. 
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Procedeu-se á louvagao do terreno, que ia ser ce
dido, sendo avallado em cento e oitenta mi l réia, que 
sendo empregados em o.itros terrenos para a mitra de 
Coimbra, habilitaram o Bispo eoinmissario por seu bas
tante procurador o conego Doutor Alvaro Martins Pe-
reira a proferir sentenca de adjudica9áo á Ordem dos 
carmelitas descalyos, para abi 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 iv , nao conce
den todavía permissao para esta nova fundagao ; mas 
como j á Sua Magestade havia dado patente para a fun-
dayao de tres conventos carmelitas, dos quaes só o do 
Porto e Vianna foram a offeito, e o terceiro, que era 
o de Thomar, estava apenas em projecto, com grandes 
anclas do que se reallsasse por parte dos moradores 
d'aquella villa, nao poude o mencionado conselho re
cusar a permissao, desde que se desistiu de ostabelecer 
o convento em Thomar. Deu isto logar a delono;as as-
saz enfadonhas e embarayosas, as quaes sao sempre com-
panheiras inseparaveis de todas as grandes obras, e' 
multo em partícula]', d'aquellas que sao do serviyo de 
Deus. 

Removidos os estorvos fol nomeado para Prelado 
da nova fundayao Freí Thomaz de S. Cyrlllo, em quem 
concorriam as forgas e o talento, que eram mister, para 
o adiantamento da profissao eremítica; e com elle vie-
ram para a fundagao Freí Joao Baptista, e o irmao 
Alberto da Virgern. Elles se pozeram a caminho com 
a bagagem necessaria, que era o breviario, uma manta 
para cada um, uma canastra de sardinhas e dez crasa-
dos em dinheiro, Com este fundo se ia levantar a casa 
e mais edificios do ermo do Bussaco, que aínda hoje 
está bem patente, sendo visitado por naclonaes e es-
trangeiros. 
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Inútil é fazer a descripgao d'esta pinturesca Berra, 
que tantas pennas distinctas tem illustrado, mais ainda 
nos nossos tempos do que nos passados, porque n'esses 
a sua mais esplendorosa belleza e o seu mais apreciado 
thesouro, superior á pujaba do arvoredo, á finura dos 
marmoros, á opulencia das flores era a congregayao 
eremítica que a habita va, onde com animo resoluto se 
procurava a perfeigao da vida religiosa, e pelas mais 
severas penitencias os seus moradores expiavam 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 trans-
gressSes para punir, e poucas razoes para exercer a 
misericordia, que nao é attributo exclusivo de Deus, 
quando separado da sua eterna justica. 

Aos tres fundadores, que deixamos mencionados 
pelos seus nomes, se reuniram em breve outros tres, 
cujos nomes nao sao menos illustres nos annaes do Bus-
saco e nos mais admiraveis ainda da predestinado, e 
foram : Frei Antonio do Espirito Santo, de Alvaiazere, 
Frei Boato dos Martyres, de Pombeiro, e o irmao An
tonio das Chagas, official de alvenaria. Nao podendo 
residir no alto da serra em quanto nao havia algum 
abrigo,' estavam em uma pobre cabana no logar do 
Luzo no pender da montanha, d'onde todos os dias, e 
guardando sempre a mais rigorosa abstinencia, iam 
ao local, onde trabalhavam com os operarios para a 
construcgao do convento no sitio, onde ainda boje es
tá, em uma planura inferior ao alto da serra, que se 
chama a eruz alta, que j á lá existia quando os car
melitas foram empossados d'este bellissimo e solitario 
ermo. 

Apenas as circumstancias o permittiram, para 
evitar continuas subidas e descidas ao logar do Luzo 
o Prior, langada a primeira pedra ao alicoree da egre-



ja, ordenou que se armasse um oratorio e preparou seis 
celias, cobertas de telliá va, e separadas por esteiras 
para abrigo dos religiosos, que de mais nao precisavam, 
sem embargo da altura e aspereza do lugar, porque 
n'essa humilde morada só reinava o luto, e nao tinha 
outro destino senao para occultar as lagrimas, que de 
continuo derramavam pelos soffrimantos de Nosso Se-
nhor Jesús Christo e pelas continuadas culpas dos ho-
mens, que estao sempre avivando as feridas, por onde 
se verte o seu precioso sangue. 

Com dez cruzados em dinheiro apenas apparece-
ram na serra os pobres fundadores, e dentro de um 
auno j á tudo se achava prompto, tendo-se consumido 
10:332 crusados ou 4:132Í>800 réis ; assim se fazem as 
obras que Deus abengoa, e para esta foram instrumen
tos da sua divina vontade o illustrissimo Bispo Conde, 
o marquez de Grouvea, o lente de prima de theologia 
D A n i r é de Almada, o vigario de S. Vicente de San-
gelhos, com sua irma e outros grandes bemfeitores, a 
que depois se juntaram outros em diversas épocas, 
avantajando-se a todos os successores do senhor D . 
JoSo Manoel, taes os illustres Rispos de Coimbra D . 
Joao Mondes de Tavora, D . Manoel de Saldanha e 
D . JoSo de Mello. Sempre os senhores Bispos de Coim
bra foram muito devotos dos Carmelitas descalgos de 
Santa Cruz do Bussaco, como ainda o seria o actual, 
o Excellentissimo Senhor D. Manoel Córrela de Bastos 
Pina, se tivesse ainda a fortuna de possuir dentro dos 
limites de sua carissima diocese esse valioso brilhante, 
de pozados quilates, que foi arrancado á sua mitra 
prelaticia, deixando-a desamparada do poderoso auxi
lio que Ihe prestava o clero regular para o desempenho 
da sua espinhosa missao de pastorear urna por§ao de 
grei de Jesús Christo, para o que nao basta o animo 
mais varonil e esfo^ado, porque nao chegam a tanto 
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os alentos de um só homem, n^in tanto podem abran-
ger os seus bragos. 

Hoje, que o Bubsaco está despovoado dos seus 
habitadores c proprietarios, ainda se experimenta urna 
sensagáo de profundo j-eeolhimento quando se percorre 
essa espessa matta, no centro da qual se acha o humil
de cenobio, enpontrando-so disseminadas diversas ermi-
das, onde os carmelitas, nao satisfeitos com a vida rigo
rosa, que passavain em commum, se entregavam volunta
riamente e durante o tempe que o Prolado concedía, a 
penitencias extraor linarias e quasi incomprehensiveis. 
Esse admiravel monumento de piedade, e de grandeza 
natural, teria passado pela mesma serte de todos ou 
quasi todos os edificios religiosos do paiz, se na época 
do vandalismo Iho nao tivessem acudido pessoas im
portantes na politica, que residiam em Coimbra, e a 
quem compungía a alma ver nao só expulsos os mora
dores, mas arrasada a sua humilde habita§ao, e devas
tada a magestosa matta, de pouco valendo a sentenga 
de excommunhao, fulminada por Urbano v m e publi
cada em 1690 pelo Bispo de Coimbra, que ainda se 
vé esculpida em um dos muros da cerca. Para guar
dar esta riqueza reside permanente em urna 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 multo, mas tambem outro monumento honroso para 
a na^ao, aquelle que apunta ao visitante o logar, onde 
se feriu urna grande batalha entre portuguezes e in-
giezes contr as tropas aguerridas do Héroe das P i r á 
mides e de Austerlitz. 

Duplo padrao de gloria e abnegado; de um lado 
a memoria dos valontes, que se sacrificáram pela fé, se 
souberam vencer e se votáram ao exercicio das mais 
heroicas virtudes, luctando corajosamente contra as 
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paixoes, sopeando-as e aniquilaudo-as denodadamente; 
pela outra parte a lapide commemorativa d'aquelles que 
pola patria derramáram o seu sangue, nao trepidando 
ante o pavor que infundo a morte vomitada pela buc
ea das espingardas, pelos canhoes e pelos morteiros. 
Ambos esses grupos de combatentes téem as frontes 
ornadas de louros immarcossiveis; ambos cumpriram di
gnamente o seu dever, quer aquellos que cobriam a 
sua nudez com o áspero borel, que Ihe dilacerava as 
carnes, quer os óutros que ostentavam fardas agaloa-
das; 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, levavam ao hombro o 
arcabuz ou empunhavam o armáo da pega, e com es
tes instrumentos de morte se defendiam e aggrediam 
os invasores, que vinham insultar a honra da patria. 

Mas estes combateram um dia; e no meio da 
atmosphera escaldada pela pólvora, ao som das mar
chas triumphaes, ao sentir o ribombo do canhao, eram 
impelliios por urna forga, irresistivel, que dominava to
dos os seus sentidos, e actuava enérgicamente sobre as 
potencias d'alma; aquelles 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, abencoados ou aborridos, sem ambigoes nem 
futuro nos limites do tempe e da torra, combateram 
nao um dia, nao uma semana, um mez ou um anno, 
mas a vida inteira, condemnando-se á segregagao abso
luta do mundo, á privagao de todos os confortes e de 
todas as vaidades, o limitando os seus anhelos sobre a 
torra a que aos seus restos exanimes se concodessem 
apenas alguns palmos de torra, nada mais precisando, 
porque até a pobre mortalha j á a traziam em vida, e 
se o corpo se nao molestara com a rudeza da estame-



nha quaudo tinha aensibilidade, nao carecía de mais 
delicado estofo quando baixasse ao sepulchro. 

A historia do eremiterio do Bussaco é urna epo-
péa; mas n'ella tudo é sympathico e brilhante, tu io 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 pesados 
mar tollos de ferro, que echoávam em todos os recesaos 
da montanha, todos os mongos se levantavam dos mise
ros grabatos, que nao con vi iavam ás do§ura3 do somno; 
e esses sons despej'tavam os solitarios nos seus hospicios 
ou grutas, para que entoassem os cánticos de louvor e 
saltassem os ais da penitencia em honra do Supremo 
Creador de tolas as cousas, cuja immensa magostado 
mais do que ninguem elles podiam apreciar, já pelo 
prolongado meditar e pela visao interior, que sempre 
acompanha a oracao fervorosa, j á pela immensidade da 
floresta, pela soliiao pavorosa, em que estavam engol-
phados, pelo espectáculo maravilhoso da abobada ce
leste, pelo medonho ribombo do trovao n'aquella re-
giao das nuvens, pelo sibilo dos ventos impetuosos, 
pela sublimidaie das tempestades, pelo longiquo es
tampido do Océano, pelo misterioso 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 desoito logares para aquellos que 
obtem permissao por um anno para vir habital-o; pois 
nenhum é para alli mandado, mas é a requerimento do 
religioso, dirigido ao provincial, que se Ihe concede 
aquella residencia ccmo premio e favor; pois para me
recer essa graga é mister ser religioso de grande repu-
tagao e santidade e nunca d'aquelles que tenham qual-
quer nota ou hajam passado em outros mosteiros por 
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castigos. Resulta d'aqui que os moradores d'este santo 
deserto sao sempre sujeitos de primeira escolha, e por 
assim dizer os mais perfeitos entre os que o sao muito. 
Quando algum religioso vem habitar o deserto apresen-
ta-se ao porteiro do exterior com a sua patente. E ' con-
duzido ao porteiro de dentro, e este leva a patente ao 
Prior, que manda admittir o novo subdito e irmao, mas 
antes de ser introduzido na clausura o porteiro Ihe faz 
a seguinte advertencia/ 

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

Inteirado da sua obrigatjao, o porteiro introduz o 
recem-chegado na egreja, onde ora alguns minutos. 
Vae depois á celia do Prior, que o abra9a; e em se
guida tange-se o sino e reune-se a communidade, que 
se p5e em oragao, para que Nosso Senhor illumine o 
novo companheiro; finda esta supplica, o Prior reza 
outra oragáo e dirige ao novo conventual algumas ad
vertencias. Todos os religiosos o abra9am e desde esse 
momento fica pertencendo á communidade, e concedi
do o descamo de vinte e quatro horas, entra no exer-
cicio quotidiano como os outros eremitoes. 

Esta recepgao é desprovida de apparato e cere
monias, mas é santa e patriarchal. O novo solitario re
cebe de seus irmáos o agasalho compativel com o pre-
ceito inviolavel do silencio, e por isso nao passa além 
de um abrago, que indica a fraternidade. Tanto aquel
lo como estes sSo homens experimentados na ora§So e 
na meditacao, cujo desengaño das coisas mundanas é 
absoluto, e por isso sao esclarecidos por luzes sobre-
naturaes, que se . tornara cada vez mais fulgidas pela 
segregagáo dos homens, pelas dilatadas vigilias, seve
ras penitencias, abstinencia continua e perseverante, e 
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ñageliagao a miudo. O eremita uao pansa senao nos 
ben9 celestes, pouco Ihe importa a j'efeiyao corpórea se 
t i ver, que fart j , a espiritual; e essa a tem em larga 
abundanoia. As oito horas de exercicio quotidiano com a 
communidale e o resto do tempo para estado e me-
ditagao; a Via Sacra do Horto ao Pretorio, com os 
passos do Divino Relemptor, 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 
circunstancias que concorrem e convergem n'este ermo 
abengoado; tu io contribne para que os seus moradores 
attinjam um grau alevantado, de perfeigap e na scien-
cia do C3U saibam mais em pencos dias do que os mul
tes eruditos em urna vida inteira passada no estudo. 

Nao aimira, pois, que ali passassem os moradores 
perpetuos urna vida angélica, em continua conversa com 
Deus e com os espirites colestes; e que os penitentes 
temporarios d'ali sahissem purificados e saudosos de tao 
suave e santo viver. 

Quantos gemidos, quantos ais, quantas expansoes 
se soltaram durante duzentos annos aos pés d'essa cruz, 
elevada no pincaro da montanha, d'esses passos sym-
bolicos da paixao de Jesús Christo, d'esses cedros al
terosos que se orguem até ás nuvens, d'essas fontes 
d'onde mana a agua que nunca sécca e sacia a secle mais 
devoradora, d'essas penlias, que nao podiam ser insen-
siveis a fogos tao ardentes! Quem poieria contar as 
angustias dos ultimes e desventura los moradores do 
ermo, que extranhos ás luctas, em que se resolviam as 
preferencias entre deis irmaos, se debatiam ambigoes 
de mando, e tumultuavam as paixoes de dois partidos, 
e orando fervorosamente pela- paz e pela salvagao de 
todos^foram violentamente expulsos, dosterrados e ex
poliados, privando-os da única coisa quepossuiam, urna 
pobre túnica de e^taraenha, ufa leito de cortina e urna 
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manta de borel! Se para todo^ os monges, que em 
1834 existiam em Portugal, nao podía haver golpe 
mais doloroso nem injustÍ9a mais flagi'ante do que essa, 
que Ihes tizera um acto despótico o cruel, para os mo
radores do Bussaco seria ella, por sem duvida, mais 
acerba e aíilictiva do que a morte mesma; esta houve-
ra sido a coroa gloriosa de prolongados e bons traba-
Ihos, e alvo dos mais Íntimos anhelos ; a expulsao foi 
a pr ivado das delicias do paraizo, do que eram expo
liados sem culpa, sem processo, sem piedade 

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. 

Dopois da expulsao dos legitimes proprietarios 
d'aquella floresta, o Bussaco tornou-se urna tapada, 
onie se fazem partidas, diversoes e passeios continua
mente. Ha poueos anuos residirá ahí, mas sóalguns dias, 
SuaMagestade a Rainha D . María Pia com seus augus
tos filhos Demorou-se menos do que tencionava a Ex
celsa Princeza. Parece que lastimava, mas em vao, por 
mais nao poder, que ostivesso aquella devota mansao 
usurpada aos proprietarios, injustamente esbulhados. 
Tempos sao taes os que corrom, em que o titulo nao 
corresponde ao que significa, estando a dignidade em 
uma cabe9a e o poder em oufcra, empregando-se fiches, 
que, por isso mesmo, nao poiem ter solidez e reali-
dade. Talvez que Sua Magestaie, tao illustrada como 
pie losa, tivesse lido, ou lesse entao, o decreto de Gre
gorio xv, de 23 de julho de 1622, nunca revogado 
nem alterado, em que se fulmina exeommunhao maior 
ás pessoas do sexo feminino que ousassem transpor Os 
muros do recinto consagrado á oragao d'estes eremitas. 

E se bem o saugue real, que ihe gira ñas veías 
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Ihe conceda privilegios exespcionaes, e a profanado do 
local torne inefficaz a resolugao pontificia, nao é pro-
prio de personagens, tao eminentemente collocados, dar 
demonstrajoes de desacatamento a preceitos da primei-
ra auctoridade que ha na térra, cujo menoaprezo re
flecte necessariamente sobre auctoridade menOs justi
ficadamente estabelecida, e muito mais contestavel em 
todos os tempes e com especialidade nos que vao cor-
rendo, infestos para a distincíjao de nascimento e clas-
ses, para tudo quanto seja auctoridade e predominio. 

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



CAPITULO X 
Christo confixus sum cruci. Vivo 

autem, jam non ego ; vivit v«ró 
. in me Christus. 

GAL. n. 19 e 20. 

SÜMMARIO: 
Desmoralisa^áo do seculo deeinoo oitüvo. A casa de Franca. 

Luiza Maria, Frinceza de Franca. Entra no convento das 
Carmelitas de S. Diniz. Snrpreza causada pela sua resolu-
<jáo. Pa«808 que dá para obter a auctorisaíjao de ŝ u pai, o 
R e i L u l z X V . Concessáo d'este monarca. Entrevistada ̂ rin-
ceza com o Superior das Carmelitdtj. Recep^ao solemne do 
veu do noviciado. Profiásáo. Passa a ser mestra de novi^as. 
E ' eleita prioreza. O iíei vai felicita!-a. Visita a o Rei da 
Suecia. Falecimento d'esta virtuosa c>irin<riffiv. Triste sitúa-
^áo da sua familia poneos annos depois da SUH, raorte. O car
melita portuguez Joáo da Neiva. Amor aidente de Santa 
Thereza e das suas íílhas. Missáo gloriosa da Egreja. O fu
turo pertence-lhe, porque é eterna. 

SECULO décimo oitavo no seu de
curso preparára as tremendas catas-
trophes, que assignalaram o seu oc-
caso. O espirito de rebelliao que sur-
gira na Allemanha duzentos annos 
antes, pouco a pouco foi minando as 

instituigSes em toda a parte, e n'esse seculo de Vol-
taire, elle doininára soberanamente. Quando os estados 
geraes se reuniam em Fran9a, a revolugao estava con-
summada, e a conven9ao vindo decepar a cabera do 
Rei nada mais fez do que por o remate á obra de des
t r u i d o , que lenta, mas persererantemente se prepa
rára nos annos que precederam. A casa de FranQa pre-
cipitára os acontecirnentos por actos pessoaes dos seus 
chefes, que concitavam a colera celeste contra a na§ao 
e o governo, que apresentava os mais perniciosos exem-

21 



píos. Era em vao que muitos membros da familia 
real oíFerociam um contraste consolador de inoralidade 
e dsvogao, que aínda mais fazia sobresahir a desordem 
moral que reinava na c5rfce. A rainha Maria Leczinska, 
esposa de Luiz xv, suas augustas filhas e o Delphim, 
herdeiro do throno, e pae do infeliz Luiz x v i eram os 
mais bollos molelos da virtude e da caridade, e res-
gatavam pelo seu proceler admiravel o funesto com-
portamento do chefe do esta io, que lora eiucado na 
escola desmoralisadora do duque regento. Mas esses 
actos7 dignos dos augustos personagens que os prati-
cavam, nem desarmavam a ira de Deus, nemimpe iiam 
o impeto da torrente da impiedade que ameagava sub-
verter tudo, e levar a ruina e a desolagáo a todos os 
recantos da nayao. 

Esae seculo de deserenga, quando j á ia no pender 
para a imipeao das sangrentas catastrophes, que pre
parara cuidadosa e sistemáticamente, vinha oífe^ecer 
um d'esses exomplares de santidadé j á alhelos á época, 
em que flores cera, que espadauam jorros de luz, os 
quae4 e^clareceoa o muuio e ccmsolam as almas. Es-
se assombro de virtude e abnegagao ia minifestar-se 
entre as filhas de Santa Tliereza, e a protogonista ora 
urna prlneeza, que naseera nos degraus do throno de 
Franga a 15 de julho de 1737, filha do rei Luiz xv e 
de sua piedosa esposa a Rainha Maria de Polonia. 

Em pleno remado dos encyclopodistas, e no meio 
da atmosphera zombeteira do philosopho de Farney, 
quando o vento adusto da deserenga esterilisava todos 
os espirites, e se mofava das coisas mais altas e mais 
santas, correspondendo a moral a pssa fonte pestífera 
da ausencia da*fé, ia urna filha de Franga, como derra-
deiro clarao da piedade da excelsa "descendoncia de S. 
Luiz, descer os degraus do solio real, e encerrar-se na 
humildado do claustro carmelita de S. Diniz, para ahí 
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presencear a entrada solemne ñas catacumbas funera
rias dos reis de Fran9a do derradeiro representante 
d'essa djnastia proclara, que durante tantos seculos oc-
cupára o mais espíen lido throno do mundo. 

Era a 11 de abril de 1770, que á porta da Egre-
j a das carmelitas do pobrissimo convento de S. Deniz 
se apoava da soborba carruagem urna seuhora da mais 
illustre linhagem, acompanliada da sua comitiva. Essa 
senhora era a filha do rei de Franga, Luiza Maria, 
que vinha renovar, por meio da sacrificios, os aimira-
veis excmplos do 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 urna hospeda d'esta altissima 
posicjao. A princeza pede para entrar no convento, pa
ra assistir á missa, que ia dizer-se. Abre-se a portarla, 
e a neta de S. Luiz diriginio-se á prioreza, que esta-
va rodeada da pequeña communiiade, diz-lhe as se-
guintes palavras: 

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

para isso urna razao.» 
«Qual?» 
«Somos multo pobres.» 
«Tendes algumas novÍ9a3?» 
«Nenhuma, minha senhora, ha já alguns annoa.» 
«E postulantes?» 
«Temos duas.» 
«Que edade tem?» 
«Urna é multo nova; a outra tem quarenta an

uos e Ihea está assignado o dia de hoje para se apre-
sentarem.» 

«Multo bem. Eu quizera, pelo amor que consagro 
* 
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ás CarmelitaB, que a miaba visita vos fosse agradaveL » 
«E ' para nós, senhora, grande honra a visita que 

Vossa Alteza nos faz.» 
«Deveis confiar que se apresentaráo outras pos

tulantes, e que a vossa casa se restabelecerá.» 
«Minha Senhora, em meio das difficuldades com 

que lucíamos, nunca desesperamos da Divina Provi
dencia. » 

«Tendes razáo, disse a pi'inceza; é admiravel essa 
providencia para aquellos que n'ella confiam. Porém, 
minhas senhoras, está chegada a hora da vossa missa, 
e eu vim de proposito para OKvil-a comvosco. Pego-vos 
que nao haja desarranjo algum e que prosigaes ñas 
vossas ceremonias e usos, sem pensardes em mim, se-
nao para encommeniar-me a Deus. Rogo áquellas de 
entre vos que tiveries a fortuna de commungar n'esta 
missa, que o fagaes por minha intencao». 

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 
portaria a communidade, annuncia-lhes que a princeza 
resolverá nao tornar mais a sabir do convento, e que 
se decidirá a professar na Ürdem de Santa Thereza. 

O espanto é geral ñas religiosas, e algumas cbe-
gam a duvidar da affirmaíjao, que se Ibes fazia, tao 
extraordinario era o acontecimento, para que ellas nao 
tinham a menor preparagao; mas o superior novamen-
te confirma o que dissera, e acrescenta que a augusta 
postulante nada mais quería do que envergar o áspero 
saial das carmelitas, aceitar a regra sem a menor mi-
tiga9ao, e ser tratada como qualquer outra subdita. 
Para que ella seguisse esta heroica vocacjao, Ibe con
cederá a permissao seu excelso pae, e nenhum obsta-
culo occorrendo, a sua resoluíjao era inabalavel. A prio-
reza e as religiosas nao sahiram do seu assombro se-
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nao debulhando-se em lagrimas, e levantando as mSos 
para o Auctor de todas as gragas e de todas as santas 
resoluyoes. 

As religiosas encaminham-se eneorperadas para o 
coro onde a Princeza ora va. Vendo-as entrar, levan-
ta-se e pondo-se de joelhos diante da Prioreza, que 
pela sua parte tambem ajoellia com todas as freirás, 
endere9a-lhe8 com voz firme e resoluta as seguintes pa-
lavras: 

«SonJioras, venho supplicar-vos que me admittaes 
no vosso gremio, e que me olheis como irma vossa; 
rogo-vos que esqueyaes o que eu fui no mundo, e que 
oréis a Deus pelo Rei o por mim. Ardentemente deso
jo sor Carmelita, e, com o favor de Deus, e com o au
xilio das vossas ora9oes, procurarei ser uma boa Car
melita. » 

A augusta postulante levanta-se e percorrendo 
uma a uma as religiosas, que se conservavam prostra-
das em térra, ergue-as e abraya-as; mas todas e cada 
uma estavam banhadas em lagrimas; só a real candi-
data conservava o rosto enxuto, tao firme era a sua 
vontade, resoluto o seu animo. «Que é isto, minhas 
senhoras, sou eu que vos promovo essa torrente de la
grimas?» Entao aproximando-se da grade e vendo o 
Superior, que nao podera dominar a sua commo9ao, 
diz-lhe: «Tambem vós, "senhor Superior?» Dirigindo-
se ao locutorio despediu-se da sua dama de honor e 
dos fidalgos seus camaristas, entregando-Ibes as cartas 
que, por despedida, dirigia a suas irmSs. 

A Franca inteira ficou pasmada de uma similhan-
te resolucao, e o Papa mesmo, que era entao Clemen
te x iv , 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 proparayáo. Nascida 
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no meio doe esplendores da corte, habit<indo essa stim-
ptuosa morada de Versailies, tomará ella part:i nos 
festins da corte; era enérgica e activa, rnontava a ca-
vallo com a maior elegancia e anima^ a-se ñas partidas 
de caga; todavia, desde muitos annos, ella ae prepa
ra va para este passo, que é tao largo como arriscado. 
A reconté profissao da joven viuva a condess.; de Ru-
pelmonde, brilhante dama na corte, a qual tambom se 
fizera carmelita no mostoiro da rúa* de Grenelle, com 
assombro de toda a socieiade pariense, o aturado es-
tudo que fizera da regra da Santa Thereza, e a senti
da morte da Rainha sua mae, tinham íixado a sua re-
solugao, que só podia ficar frustrada pela recusa formal 
do Rei, sen pae. Este amava ternamente seus íilhos, 
mas em particular a sua dulcissima Luiza, e nao era 
de esperar que elle consentisse em vel-a encerrar den
tro dos muros ñus de um cenobio de Carmelitas. Nao 
se atrevía a carinhosa filha a fallar em similhante coi-
sa ao Rei, embora elle fosse por sentimento natural
mente religioso; mas tendo consultado o arcebispo de 
Paris, Monsenhor de Beaumont, este se incumbiu de 
uma missao tao delicada. 

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

O Rei ficou enleado e voltando-se para o Prelado 
Ihe diz: «E ' essa a noticia que me trazeis, e sois vósr 
Senhor Arcebispo, o portador d'ella?» E encostándo
se, exclamen: «Oh! isso é cruel, é desgragado!» E fi-
cando silencioso por alguns momentos, continuou: «To-
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davla, Senrior Areebispo, so c Deas que i-eclauia de 
mim esse aacrificio, nao deverei recusaivlh'o! Eu res-
ponderei dent]^ de quinze dias.» 

Entáo o Pregado acrcscentou que a Princeza esco-
Ihera u OrJem das Carmelitas, mas quo acceitaria ou-
tra qualquer Ordem, quo íosse da vontade de Sua Ma-
gestado. 

Decorrilos os quinze dias, a 20 de fevereiro de 
1770, Luiz xv eserevia a seguinte resposta: 

«Minha querida filka. Dou-me eonta o Arcebispo 
do que llie dissestes e encarregastes, c elle vos terá re
ferido exaetamonte qual foi a minha resposta. Se Deutí 
o quer, nao posso oppor-me á sua vontade e á vossa 
determiuayao. Ha dezoito anuos que tercis reflectido 
attentamente, e por isso nao vos pe90 mais delongas; 
e até parece que tendes tudo disposto, pelo que podéis 
fallar a vossas irmas, quando vos aprouver. 

Com excepgao de Compiégne podéis escolher con
vento em qualquer parte; e Deus me livre de vos pres-
crever qualquer cousa a semelliante respeito. Eu tenho 
feito sacrificios, violentado; esse, que ides fazer, será 
voluntario; pelo vosso laclo. Quo Deus vos dé alentó» 
para sustentardes o vosso novo estado; porque, dado o 
passo nao ha que recuar. Abra90-vo8, querida filha, e 
do fundo do corado vos aben§oo. 

Apenas a egregia princeza recebeu a carta de seu 
pae, abundante pranto Ihe banhou o rosto, e de joelhos 
aos pés do seu crucifixo renden gra9a8 ao Todo Pode
roso pela mercé singular, que recebia. E logo mandón 
recado ao Padre Bertin, Superior do convento de S. 
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Deniz, para vir fallar-llie. A princeza nao conhecia o 
mosteiro, e aó sabia qu3 estava extremamente pobre e 
que era muito regular na observancia. 

Chegado o superior, communicou-llie sua resolu
t o a augusta postulante. O assombro do religioso foi 
equivalente á sublimidade do proposito. Nao sabia da 
sua admiragao, e reeeou que liouvesse aqui uma deli-
beracao pouco madura; e dominado por este pensa-
mento, ousou travar um dialogo com a real interlocu-
tora. 

, «Senliora, o projocto quo'Vossa Alteza me com-
munica, envolve consequencias de tal ordem, que pre
cisa ser amadurecido por longas e serias roflexoes, día
se o Superior.» 

«Sou da vossa opiniáo, senlior Superior, respondeu 
a Princeza ; mas ha dezoito annos que £aco essas refle-
xoes, e a minha vocagao para a vida religiosa é deci
dida, nao tendo variado um só momento, durante todo 
este tempo.» 

«Depois de tao longa pro va, tom Vossa Alteza 
todas as probabilidades de ser segura a sua vocagao ; 
mas nao me atreverei eu a resolver, sem me aconselhar, 
acerca de um passo tao serio, como o de Vossa Alteza, 
que vae fazor 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 bellos dias estao 
passando; j á nada me resta a deliberar; tenho só a dar 
execugao ao que reflectidamente assentei. 

«Confesso que Vossa Alteza pode olhar como le
gitimes interpretes da divina ventado os homens escla
recidos e virtuosos, que dirigem a sua consciencia ; e 
convenho que o parecer do Senhor Arcebispo é de gran
de peso para nao deixar duvidas, quanto á vocagSo de 
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Vossa Alteza; mas para realisar mu acto d'estes ha 
urna cousa que é de todo o ponto indispensavel: é o 
consentimento do Rei.» 

«Já o tenho, sanhor Superior; abrolham-me as 
lagrimas quaudo pensó no sacrificio que meu Pae fi-
zera; mas a religiao triurnphou no seu coragao contra 
o seu affecto. Cénsente que eu seja Carmelita, e que 
vá para onde quizer, excepto para Compiégne ; e por 
isso escolho S. Deniz.» 

«Vossa Alteza pode ter uma verdadeira vocablo 
religiosa, sem ser chauaa la a arrestar a vida extraor
dinariamente rigorosa das Carmelitas. Vossa Alteza 
poderla 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 convelo 
commigo, que attenta a minha amisade por ella, al-
guma cousa de humano interviria no meu sacrificio, 
se eu entrasso 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 tentacao de aceital-as.» 

«Mas sem escolher uma Ordem, onde ha cargos 
de grande apparato, Vossa Alteza poderia optar por 
alguma, cujo régimen fosse menos austero, e mais ac-
comodado á do.icadeza do seu 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 debi-
lidade da minha saude, lembrar-me-ia de entrar na 
Ordem de S. Francisco de Salles, se nO instituto nao 
fosse inclusa a instrucgSo da mocidade, para o que náo 
me julgo capaz; mas, quando Deus nos chama, nSo 



de veremos ;uitos contar com as suas grabas do que com 
as fbí9a8 proprias'? Tenho aqui pouca saude, e nao 
causará extranlieza que nao a tenha melbor ñas Car
melitas.» 

«Mas, minha Senhora, a Ordem Carmelitana é 
táo severa! o jojuni é quasi durante todo o anno; co-
me-se sempre de magro, e tudo sem adubos; a solidao, 
completa; a obediencia, sem restriccoes; a ora9ao e o 
trabalho, continuos! 

«Sei tudo isso, e o mais que nao dizeis. Com 
muito vagar tenlio meditado as constituiyoes de Santa 
Tliereza; e espero que Deus me fará a mercé de po
der pratical-as. J á do proposito fiz ensaios, que me 
animam; 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. 

«Comprebendo perfeitamente que Vossa Alteza 
está deliberada a fazer-se filba de Santa Tliereza. Mas 
consentirá Vossa Alteza que eu Ibe faca ainda algumas 
reílexoes sobre a casa escolbida? Na minha qualidade 
de Superior, conheco-a melbor 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 melbor, senhor Superior, ser-me-ha agra-
davel prestar-lhe algum auxilio ; e, á mingoa de gran
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 Fran9a, é ao mesmo tempo 
a de maior austeridade. Nao só se cumprem escrupu
losamente as Constitui^es da Ordem, mas sao de COB-
tume ahi outras piedosas observancias, que sao priva
tivas d'esse mosteiro, e de que as religiosas nao se dis-



pensam. N u i u a palavra (.-liamam a S. Doniz—a Tmp-
pa do Carmelo.^ 

«Tanto melhor, Benhor Superior, porque todo o 
meu recelo, desde que pensó c n i fazor-u.e religiosa, tem 
sido de entrar em Cíisa que fosse relaxada, e don gra-
5as á Providencia por me deparar S. Denis, corres-
pondendo aos meus desejos; foi, por sem duvida, o 
meu bom Anjo, que me sugeriu a eseolha.» 

«ííao posso j á duvidar que a vocayáo de Vossa 
Alteza desee do ceu; julgar-me-ei f e l i z se poder ser 
útil om alguma coisa no passo, que Vossa Alteza vai 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 
Reí.» 

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

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

«Muito bem, senhor Superior, j á que eese con
sentimento escripto é indispensavel, eu nao me apre-
sentarei em S. Denis sem o levar eommigo.» 

Assim finalisou esta entrevista tao importante, 
quanto commovente. A 5 d'abril o Rei dava por es
cripto o consentimento para que sua Filha, a Princeza 
Luiza, se fizesse Carmelita, e a 11 a excelsa Postu
lante aban don a va para sempre os sumptuosos pa^os de 
Versailles pelas agruras do claustro carmelita! 

Antes que a Princeza passasse ao noviciado esteve 
tres mezes como postulante, tempo de primeira prova, 



om que se oecupa o derradeiro logar ua commuaidacle. 
Nao quiz ella dispensar-se de cousa alguma, de varrer, 
esfi'egar, trabalhar na cosinha, finalmente dos misteres 
mais rudos e humildes. Quando viu que a Prioreza Ihe 
preparava alguma mitigayao, j á no leito, no refectorio, 
no servico, humildemente pedia a dispensa de qualquer 
distinccao, e tanto á Superiora como a suas Irmas só 
pe l ia que se esquecessem completamente de quem ella 
era. Quando Ihe diziam que urna postulante vestida de 
riquissimas sedas, como ella trazia, nao podia occupar-
se de officios que as manchassem, porque ossa seda po
dia servir para cousas do servigo divino, logo promet-
tia de as depor e tomar vestidos de monos valia o que 
fez, mandando-os vir do palacio. 

Foi a 10 de setemhro de 1770 que a excelsa pre-
tendente tomou o habito das Carmelitas. Clemente 
XIV, que entao presidia á Egreja de Deus, quiz que 
em seu nome o Nuncio fizesse a solemne ceremonia 
com o máximo esplendor; de manha o Enviado do Su
premo Hierarcha eelebrou em S. Diniz, commungando 
a Princeza. A's tres horas da tarde, do mesmo dia, es
tando a Egreja, sumptuosamente armada, segundo as 
ordens do Rei, chega ao mosteiro, Sua Alteza a Del-
phina, a infeliz Maria Antonicta d'Austria, seguida de 
toda a corte; e conjuntamente grande numero de Pis
pos, n'esse tempo em Pariz, para urna assemblea ec-
clesiastica. O servico era desempenhado no recinto da 
povoacao pola guarda real. A Princeza estava elegante 
e riquissimamente vestida, coberta do brilhantes, com 
um diadema na cabeca, e em todo o esplendor da sua 
elevada cathegoria e do fausto da corte. 

O silencio era profundo; apenas a Delphina entrón 
o com toda aquella pompa de galla se apresentou a 
egregia no viga. Entao o Bispo de Troyes sobe ao pul
pito, o pronuncia um discurso, em que os raptos da 
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eloquencia eram abalados pela commogáo, que Ike em-
bargava a voz, e pelo pranto que derramava o audi
torio. Mnguem podia ser superior a esta scena tocaate, 
em que tomavam parte os afFeetos mais elevados do 
eoragao. Só a Princeza se couservava imuaovel e insensi-
vel. Quando Ihe dirigiram as palavras do ritual, a que 
ella devia responder, que iam ligal-a para sempre, as 
suas respostas foram firmes e assentuadas. Pronuncia
das ellas sem que seus labios tremessem, retiro u-se para 
i r depor todas as pompas e vestir o pobre e rude ha
bito do Carmelo. Pouco depois appareeeu n'esta trans-
forma9ao aquella que momentos antes arrastava o chla-
myde l l agan te da purpura real. 

A piedosa !NovÍ9a adianta-se para a futura Rai-
nha de Franca, e posta de joelhos, recebe das suas 
máos o véo, e o manto carmelitano, ensopado ñas la
grimas da augusta ministrante. 

Em seguida, prostrada em térra e coborta com o 
áspero borel de Santa Thereza, a Princeza, que apenas 
havia alguns minutos ostentava todas as grandezas do 
mundo, as maiores que ella conhece, estava aniquilada 
e assistindo ás suas proprias exequias. Era o mais for-
midavel contraste; e poderia haver corado tao empe
dernido que nao se sentisse sacudido pela violentissi-
ma commoíjao d'este espectáculo? 

NSo podia ser; e os circumstantes todos, essa cor
te ostentosa e frivola do ultimo Rei de Franga, que 
nao passou pelo baptismo de sangue do martyrio, ou 
pelas agruras do exilio, estava aniquilada diante da 
magostado d'este acto da religiao catholica, mais gran
dioso do que tudo quauto a imaginagao mais fecunda 
póde idear. 

Acabára a ceremonia solemne. A Princeza Luiza 
Maria de Franga fóra eliminada do numero dos vivos; 
ficava em vez d'ella a Irma Thereza de Santo Agnsti-
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e exornava-o como appslido a Aguia alterosa de Hip-
pona. Este^ dois nomes valiam bem 03 que doixava, 
embora esse? nomes represontassem urna dynastia dez 
vezea sacular de R J Í S e eatre estes grandes vultos his
tóricos, e ácima de tolos o Héroe das crusadas, que 
circumdado dos seus Baroos assaltou Tyro e Cesárea, 
e exbalou o espirito no maio dos aroaeí d'Africa junto 
ás ruinas de Carthago, monumento immorredouro da 
inanidaie das maiores granlezas da térra. 

Terminaio o anuo de noviciado, Sóror Tbere^a 
teve dez dias de retiro espiritual, finio o qual pronun
cien os votos solemnes irrevogaveis na presenga do Ar-
cebispo de Pariz. Foi o dia de felicidade para a piedo-
sa Maire. N'esse dia ella era Esposa de Jesús Christo 
e chegava ao porto, etn demanda do qual navegára em 
mares cavados e tormentosos. 

Quanio a lamentavam sobre as pi'ivagoes, que sof-
fria na clausura, comparadas com o fausto da posic^ao, 
que deixára, dizia a Princeza com muito bom senso: 
«em Versailles tiaha urna cama fufa e deleitosa, mas 
nao podia dormir; teaho aqui uma enxerga dura, e 
durmo perfeitamente; lá apresentavam-me uma meza 
delicada e saborosa, mas eu nao tinha apetite; aqui a 
meza é singóla e frugalissima, mas eu como com ven
tado e s'ó teaho escrúpulo de ta lo me saber adinmivel-
mente; na corte ha obrigacoes forcadas como aqui, mas 
muito mais incommodas; ás cinco horas da tarde cha-
mam-me aqui para a oragao; em Versailles á mesma 
hora para o jogo; no convento ás nove horas da noite 
o sino me anauneia matinas ; em Versailles á mesma 
hora me avisavam para ir á comeiia. Aqui taco os meus 
enfeites em dois minutos; além gastava horas todos os 
dias. Aqui aproveito o tempe a tratar da minha salva-
cao; no palacio consummia-o em veitir-me, a de^pir me, 
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em descalcar das fadigas das festas, ein aturar impor
tunos e em futilidades. Xa corte tu lo quanto me ro
deara eram promessas de prazores, de que nunca go-
zei; aqui tudo quanto se promotte sao tristezas, e n'el-
las me nutro com o maior prazer, seatindo uma alegría, 
de que nao tinlia conheeimento. E chego a perguntar: 
onde estao as austeridades, com que me apavoravam?» 

Depois de professa a preexcelsa Carmelita foi no-
meada mestra de novigas, encargo a que se sujeitou por 
obeiiencia. Foi n'essa qualidado de mao carinhosa, que 
por exhortayoes e mais aínda pelo exemplo formava o 
coragao das jovens religiosas, encaminhando-as para a 
r e r iadeira perfeigao, de que a msstra era o mais bello 
moielo. Duraute tres anuos exerceu este logar, dei-
xando a quantas tiveram a fortuna de serem dirigidas, 
sob as suas vistas, as mais saudosas recordagoos. Os 
sous carinhos subiam de ponto, quandoalguma das no-
vigas adoecia: entao a sua caridale redobrava, e de 
noite e de dia ella vela va junto da enferma, nao se 
poupando a fadigas e desrollos. 

Acaba lo este servigo e procedendo-se á eleigao foi 
ella eleita Prioreza por unanimidade de suffragios, ex
ceptuado o seu voto. 

Esta elelgao lisongeou o coragao paternal do Rei, 
que foi pessoalaiente felicitar sua augusta filha, dizen-
dodhe que se comprazia vendo que ella ostava tao com
penetrada do espirito da sua vocágao, que merecen ser 
•elevada á prelazia do mosteiro. 

A nova prioreza responden ás felicitagijes do Mo-
narcha: 

«Preferiría antes. Papá, ter de oceupar-mo exclu
sivamente da minha S9,ntifioagao; porque sem embargo 
da estreiteza dos meus estados, conhego que é pesado 
-encargo peranto Deus o governo dos outros.» 

A sua prelazia estava em tudo harmónica com a 
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saa extremada virtude e heroica abnegado. Mate cari-
nhosa, era antes a serva de suas subditas de que estas 
as que serviam. O que haTÍa de peior em habito, á 
meza, no servico era para ella. 

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

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

A regia Madre nao gesta va todavía de semelhan-
tes ou quaesquer visitas; e assim o fez sentir delicada
mente a este Soberano, quando elle Ihe perguntou se 
o Imperador José II a tinha vindo visitar. A sua res-
posta foi a seguinte: 

«Nao veio, porque sabia que eu nao gostava de 
ter visitas. Ainda bem que Vossa Magestade o igno
ra va. » 

Ninguem a exceden no cumprimento severo da 
regra. Assim embora amasse ternamente toda a sua 
familia, nao procurava que a viessem ver a S. Deniz. 
Dizia ella: que as relagoes com os parentes sao gran
de tormento para as religiosas em ge ral, mas sobre 
tudo prejudicialissimas para uma carmelita. 

E ' diante de Deus que nós vemos utilmente nos-
sos parentes, nao só por amor d'elles mas tambem de 
nós. Quando recebo uma visita de familia, sinto-me 
feliz; mas qnanio ella acaba, sinto-me em paz.» 

Para esta piedosa senhora. nada importava no 
mundo. Dizia ella: ecce nos rdiquimus onmia. J á nao 
era a Filha do Rei de Fran9a, a princeza illustre, cujo 
preclaro nascimento t3.o alto a guindara; era a Espo-
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sa 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 
recentemente se publicou historia um pouco minuciosa, 
escripta por urna Carmelita, que estove em Autun e 
veio para S. Deniz. No mez de dezembro de 1787 de-
clarou-se-lhe uma grave molestia, que muitos attribuem 
a envenenamento, propinado de fóra. Esta molestia teve 
um 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 morreu, foram 
conformes aos de toda a sua carreira; fallecen como 
verdadeira Carmelita descaiga, n'essa humildade santa 
que caracterisa as filhas de Santa Thereza, n'esse des
apego de tudo quanto é terreno. 

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

— NSo me lamentéis, continúen a Princeza; pen-
sava que Deus me reservava ainda multas magoas, e 
eis que pe'a sua misericordia tudo está acabado. 

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

E tinha razao a augusta Carmelita. Arrebatan
do-a Deus na edade ainda forte do cincoenta annos, e 
deis 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 
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de Carmelita poude a egregia dama cerrar tranquilla-
mente os olhos, embora, segundo é voz geral, o seu 
termo fosse abreviado pela maldaie dos homens. Se 
tem vivido alguns annos mais, teña visto subir ao ca-
dafalso o Rei e a Rainlia de F.ivin§a e a sua propria 
cabe9a houvera sido decepada pelo ferro da guilhotina. 
O seu corpo sepultado no seu claustro nSo escapou á 
profana9ao revolucionaria de 1793, que nao poupou 
vivos nem ainda os mor tos. Seus restos foram exhu
mados e indignamente ultrajados, conjunctamente com 
os de seu pao e de todos os membros d'essa inclyta as
cendencia, d'onde a humilde Carmelita descendía. 1 

A revolugao, com o seu cortejo indispensavel de 
impiedades, barbaridades e sacrilegios varreu tudo, ar
rasen, o convulsionen todas as institui§oes moraes, to
dos os monumentos materiaes que as sjmbolisavam. 

A Fran9a tem tido momentos, em que o bom sen-

Toda a gente sabe que republicanos di; 1793 fize 
ram exhumar todfis os restos de membros da familia real, que 
estavam sepultados na vasta nocrop le de S Denia. Es-a sa
crilega, infame e iuutii profanagáo teve logar nos dias 6, 7 e 
8 d'agosto, e eoatinuou a 14 e seRUÍntes até 25 de outubro. Um 
religioso da abba^iu de S. Diniz, testermmha ocular d'este vi-
iissimo sacrilegio deixou um diario, em que minuciosamente se 
descreve esse neto revolucionarlo, um dos mais execrandos d'es
sa época horrorosa. So dia 16 d'outubro á hora em que era 
decepada a cabera da Raiuha Maria Antonieta, era violado o 
túmulo de Luiz xv, que á porta da cidade dos mortos espera-
va o seu succeséor, que nao chegou a entrar. 

N'csse mesmo dia foram insultados os restos de Henri-
queta de FrauQa, filha do Henriq>ie iv e esposa do desventu
rado Garlos i d'Inglatena, e OJ de sua íilha Henriqueta Stuart, 
que fora casada com Monsieur irmilo único de Luiz xiv. 

A familia de Cloris e S. Luiz morta ou viva foi toda ex
terminada. E ' a revoluQiio com todo o seu cortejo de impiedade 
e allucinaijoes vergonhoaas e abominaveis!! 



su e os principios sla justiga e da liberdade despontam 
por entre as espessas brumas da insania o da violado 
de todos os direitos. Em -Portugal até du upresentai' 
esses symptomas da arrcpendimento ha vergonha ! 

A virtude nao deixa por causa d'ossas aberra§oes 
de ser o que é, realmente grande »; sublimo; e para as 
almas elevadas, para os corayoes no l); eó scmpj'c ella 
terá o grande valor, que llie attribue a palavra divi
na, e a razáo humana. 

O processo para inscrever no nuaiero dos santos a 
piedosa filha de Luiz xv está pendente da decisao dos 
poderes constituidos da Egreja. Aguardemos humilde
mente o seu VHredictum, nao o anteeipemos sequer, re
latando o muito que se refere dos prodigios, realisados 
pela intereessao d'aquella grande ahua, O seu alto nas-
cimento nao Ihe confere privilegios nem direitos alguns 
para inclinar o juizo do Supremo Hierarcha acerca da 
sua gloria na etjrnidade, mas tambem nao é esse um 
motivo para que a sua imagem deixo de subir aos al
tares. 

So em alguma parte o principio, táo preconisado 
pela democracia, a egualiade, é á risca cumprido e 
observado, é na Egreja de Deus. 

A priuceza no claustro, no confessionario, na 
apreciac^ao da Egreja, é collocada de nivel com a me
nos favorecida das creaturas humanas. O tribunal se
vero da Egreja colloca-a a par com o mendigo Bento 
José Labre, que ñas rúas de Roma implorava a cari-
dade publica para seu sustento, estando constantemen
te de joelhos. 

Nao é Luiza Maria de Franya o único portento de 
virtude que o Carmelo tem produzido, desde a refor
ma de Santa Thereza. E ' consideravel o numero de 
héroes, de um e outro sexo, que tem militado sob o es-
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tandarte de Nossa Senhora do Carmo. Ha apenas vin-
te annos que em Braga triumphára dos horrores da vida 
o bem conhecido Frei Joao de Neiva, um dos últimos 
eremitas do santo deserto do Bussaco. Era elle que 
nem sempre correspondía eom a sineta da sua eremi-
da, quando o bronze do cenobio, ás horas mortas da 
noite, dava o signal de despertara todos os mongos. E 
porque nao respondía? Estarla saboreando as delicias 
do somno ? Nao. Estava absorvido na contemplagao das 
maravilhas de Deus, e completamente alheado a sí 
mesmo, ou trepava a rampa do Calvario com a cruz 
imitando o Divino Redemptor. 

Santa Thereza amou7 sim amou ardentemonte; 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-
soluíjao inquebrantavel, que nao dobre nem vacile pe-
rante as provas da perseguido, das dores, dos despre-
zos, das ignominias, dos juizos do mundo e da morte. 

E ' esse amor que fórma os grandes santos, que 
constitue os héroes da perfeÍ9ao. 

Será indispensavel possuil-o para se alcan§ar a 
salvado e conseguir-se o ílm da vida ? NSo. O Apos
tólo das gentes nos diz em poucas palavras o que é 
essencial: «todo o ponto está em observar os manda-
mentos de Deus » nos assegura elle, e nSo como opi-
niao, mas como regra e axioma. 

Lembremo-nos todavía de que tambem elle nos 
diz—que fomos comprados por um grande pre90. 

Fomos libertados da servidao e restituidos ao goso 
da liberdade; e assim deve-se corresponder a esse alto 
pre90 por actos, que próvem a valia do objecto tao cus-
tosamente adquirido. 
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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 flotes superiores, pelos sentimentos baixos 
porque se acham dominados, é que se faz guerra crua 
aos institutos religiosos. 

Por mais que fa9am, elles nao morrerao, porque é 
impossivel que falleyam completamente essas almas ce
lestes, 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 negado da ordem. 

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

E ' bom, é excellente, que todos os homens no lar 
domestico se compenetrem das gravissimas obrigagoes 
que Ihes pesam, e nao olvidem o que é o dever; mas a 
natureza é fraca, propensa a quedas frequentes, epara 
levantar-se precisa estimules fortes, e nenhuns mais 
enérgicos do que os modelos do desinteresse e da abne
gado. 

Para patenteal-os haverá sempre almas privilegia
das, visitadas por santas inspiragoes. A voca9ao para 
a vida religiosa é boje tao frequente como outr'ora. 

So os homens, desajudados da graga, os tibios, os 
indifferentes ousam affirmar que j á nao ha d'essas vo-
caQoes irresistiveis, que arrastam poderosamente as al
mas para os aditos dos tabernáculos. 

Empregam os governos todos os meios, aínda os 
mais reprovados, para desvial-as d'ahi e attrahil-as per-
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fidamente para o vicio e para a devassidao. E ' triste e 
lamentavel! Mas nao lograrao nunca completamente 
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-
(¿ao 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 religio
sas, os dedicados missionarios, os desvellados confes-
sores. 

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

Por isso a Virgem do Carme continuará a esten
der a sua benéfica protec^ao, e nao serao baldadas as 
supplicas, que se Ihe enderecem. 

O tempe corre veloz, e a vida das gera9oe8 escoa-
se rápidamente; mas a missao da Egreja nao tem limi
tes que a restrinjam; ella se perpetua atravez dos se-
culos, e, por isso que a obra de Deus é eterna, é pa
ciente e nunca pode desesperar-se do sen éxito. 

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

Bem vinda seja, pois, a commemora^o 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 bengaos do ceu; e por tao eí&caz 
patrona volverao dias mais serenos, e se dissiparáo as 
nuvens pesadas que ha tanto tempo occultam os esplen
dores do sol da fé, da esperaba e da caridade. 





Capitulo I. — O centenario de Santa Tfaereza. O 
que se commemora n'elle. Sublimidade das comme» 
mora^oes dos santos. Confronto entre estas festivi
dades e as que tem um carácter mundano. A falsa 
liberdade e a verdadeira liberdade. O registro dos 
verdadeiros héroes. Veners^ao que Ibes é devida. 
Muitos d'estes ficaram desconbecidos para o mundo. 
Tbereza de Jesús é urna d'essas heroinas. A Hespanha 
celebra os seus grandes vultos. Nao podía esquecer 
a reformadora do Carmelo, como um dos maiores en
tre elles. Calderón de la Barca. Murillo. Elogio de 
Santa Tbereza. Fei^áo predominante da sua beroica 
vida. S. Paulo e S. Tbiago evangelisando na Hes
panha. Outras glorias christSs da Hespanha. Esta 

. na^So ainda boje se honra de ser catholica. A reli-
giáo eatholica é urna instituí gao nacional inviolavel. 
Livros sobre Santa Tbereza. E ' ella gloria para a 
Hespanha, mas ainda maior para a Egreja universal. 
A anarquía das idéas modernas. A iroprensa per
vertida. O ascetismo e a desordem moral. Fim d'es-
ta obra. Elementos que foram consultados para se 
crevel-a. Bossuet e Fénelon a respe i t o de Santa 
Tbereza. Os Carmelitas deviam ter escapado ao de
creto impio, que arrazou os mosteíros. O Bussaco 
carmelita e o Bussaco profanado. As bachanaes da 
impiedade. A cruz 

Capitulo II . — Nascimento de Santa Tbereza. Esta
do da Hespanha n'essa época, — a mais esplendida 
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para esta potencial vSeutimontoa cavalheirosos e chris-
taos d'este periodo histórico. Paes e Emilia da ¡S-mta. 
Perturba^otís religiosas do tempo. Santo Ignacio de 
Loyola e Santa Themza da Josus. S. Segundo, evan-
gelidador de Avila. Pertencia á Lusitania, cuja sé 
metropolitana era Metida. Priscilliauo, e, crros do 
priecillianismo. Sua origem. Digreasáo sobre o gnos
ticismo. Luctas promovidas palo priseillianismo. Syn-
these d'esta herosia. Celebridade d'Avila. Martyrio 
de S. Viconte e de suas irmás. Divisa de Avila. Po-
sî ao elevadissirna d'esta cidade. Digna era de ser o 
ber^o de Thereza. Infancia d« Santa Tliereza. Deseja 
ser martyrisada. Poje de casa, e é surprehendida. 
Procura depois a vida de anachoreta. Morte da mái 
da Santa. Perigos a que se acba exposta depois d'is-
to. Palavras de Santa The eza expondo o que passá-
ra. Entra corno edueanda em utn convento de Agos-
tinbas. Sabe por motivo de doen^a. Vai a casa de 
sua irmá mais velha e passa pela de um seu tió. (̂ o-
me^a a pensar em t'azer se reliíiosa. Sabe para isso 
da casa paterna com um de seus irmaos. E itra no 
convento da Encarna^ao das Carmelitas de Avila. 
O estado monástico "29 

Capitulo III . — Kntra Santa Thereza no mosteiro. 
Uma religiosa enferma. Thereza pede a Deus que 
Ihe conceda a provaijáo das eafermidades. Profissao. 
Doen^a. Sabe do convento. Suas leituras. Caso de 
um ecclesiastico que a confessara. Santa Thereza 
tena um accidente, que a eonsideraram morta. Volta 
á vida, depois de um éxtasi, e pode a S. José para 
Ihe alcanQ^r aigutna saude pira trabalhir e glori
ficar a Deus; Modo de orar, descripto pela Santa. 
Distrae-se da oracjao. Ocupa-sede conversado JS nos 
locutorios. Morre o pai de Santa Thereza. ConOssao 
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geral que esta fnz. Entrefra-se de novo á ora^a'» aos 
25 annoa da sua edade, Confiss-oes a este respeit*"», 
escritas pe la Santa. DifficnldHdes da ora^áo mental. 
Estado presente da SoeiecUde comparado ao d'essa 
época. Rf-voluyao religiosa, percursora da revoluQao 
política. Santn-i da particular dcvoQiio da Santa. Da 
vid, o rei propheta, Maria Mapdalena, Maria Egypcia-
ca, Agostinho, e oatro<>. O livro e drea.Ieitos. A. ver-
dadeira gloria, qu<í p ó d n aspirar-se na térra 67 

Capitulo IV.—Santa Thereza vé nm painel re
presentando Jesús Chri^to crucificado. Lé as confis-
soes de Santo Agostinho. Impressoes d'est.a leitura, 
descriptas por ella mesma. Santa Thereza tornon-se 
doutora e mestra na doutrina da oracjílo. Consulta o 
Padre Gaepar Da(;a acerca do sen estado espiritual. 
Opiniao d'este consultor, depois de ouvir outras pes 
soa^i muito competentes. Confessa-se a nm Padre da 
Companhia de Jesús. Visita-a S. Francisco de Bor-
j a . Confessa-a o Padre Balthasar Aivarez, d̂  Com
panhia de Jesns. Conselheiros importunos dizem A 
Santa que os favores que recebia do ceu eram citadas 
do demonio. A calumnia H a inveja a assaltam no seu 
recolhimento. Kemedios efíicazes contra estes assal-
tos. Dedica^po de San'a Thereza pela Companhia de 
Jesús. Importancia d'este Instituto. Descrip^ao que 
a Santa faz da ora<;ao. Quatro g r a i H diversos. Gra
bas extraordinarias com que a S>uita era favorecida.. 97 

Capitulo V — Contempla^ao da humanidade de Noaso 
Senhor Jesús ('hristo. O confessor de Santa Thereza 
a adverte quanto aos arroubamentos, que podiam ser 
ciladas diabólicas. O seu cora^ao é atravesado por 
uin dardo de ouro. Vem S Pedro d'Alcantara a Avila. 
Entrevit-ta dos dois Santos. Progressos agignatados 
da Santa na via da perfeicao. Sua humildade extraor-
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-diñaría. Dom de presciencia. Visao do inferno. Vi -
.sSo do ceu. Pensarpento de tornar-se reformadora da 
sua ordem. Comnaunica-o a sua sobrinha e a D. Guio-
mar de Ulloa. Consulta o seu confeasor, o provincial, 
•S. Hedro d'Alcantara e S. Luiz Beltráo. O provincial 
retira a permissao; e entáo consulta a Frei Pedro 
Yanguez. Este aprova o plano, mas o seu confeasor 
a dissuade. Confesaa-se eom o Padre Gaspar Salazar, 
da Companhia de Jesús. Confortes que d'ahi Ihe ad-
yieram. Compra-se o terreno para o primeiro con' 
vento carmelita reformado. Diffieuldades que encon-
tra. Apparece lhe S. José e Santa Clara. Um préga-
dor a invectiva na tígreja. Reauscita um seu sobri-
nho que ficára morto debaixo de um muro do novo 
convento. E chamada a Toledo por ordem do pro
vincial. Entra na casa da duqueza de Medina—Coeli. 
Grande estiira que ahi alcanza 129 

Capitulo VI — Entrevista de Santa Thereza com Ma
na de Jesús d'Alcalá. Visao da Santisaima Trindade. 
Volta de Toledo para Avila. Chega o Breve pontifi
cio, auctorisando a reforma da ordem carmelitana. In-
terven^ao de S. Pedro d'Alcantara. Endereza ao Bis-
po d'Avila uma petî ao para se dar cumprimento ao 
Breve pontificio. Funda§ao do convento de S. José 
d'Avila. Escrúpulos de Santa Thereza. E ' eata cha
mada ao seu convento e obedece promptamente. Re-
solu§oes do provincial, e tumultos na cidade contra o 
mosteiro reformado. Successos que houve n'este as-
sumpto. Volta a Santa para o novo convento, e dá go-
verno á casa. Rigor da observancia n'esta pequeña 
communidade. Es ere ve a obra. Caminho de PerfeiQSo. 
Fim d'este livro. Vem a Avila o geral dos Carmeli
tas. AuctorÍ9a9oe8 que conceden. Trata da funda<jao 
de Medina del Campo e sabe de Avila. Fundado o 
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convento, pensa em estender a reforma aos frades e 
offereeem-se-lhe dois, e entre elles S. Joao da Cruz. 
Suas obras e virtudes. Vai a Madrid, onde é reeebida 
pela Princeza D. Joanna e d'ahi a Toledo para a fun-
da^áo do convento de Malagao. Virtudes d'aquella se-
nhora. Santa Thereza passa por Alcalá d'Henares. 
Arrebatamentos de Santa Thereza em Malagao. O que 
logram os grandes contemplativos 16^ 

Capitulo VII—Santa Thereza aceita uma casa em 
Daruelo para convento de trades carmelitas descalzos. 
Depois vai fundar a Valladolid convento de descaigas. 
Casos succedidos, que deuotam o grau de presciencia 
da Santa. Vai a Santa a Toledo e visita o pobre ce
nobio de Daruelo. Pobreza do convento de Toledo. 
Fundagoes de Pastrana, Salamanca e Alva. E ' des
terrada pelo provincial. Vem o visitador pontificio a 
Avila e revoga a ordem do provincial, mandando a 
Santa para prioreza no convento de Medina del Cam
po. Vem nomeada para prioreza do convento da En-
carnagáo. Vai depois a Salamanca. Carta de Santa 
Thereza a Frei Luiz de Granada. Fundagáo de Sego-
via. Acaba o convento de Pastrana. A Princeza Eboli. 
Outras visites de Santa Thereza. Em o convento da 
Encarnagao querem as freirás reelegel-a para priore
za. Fundagái de Beas. Vai para Sevilha e ahi encon-
tra difficuldades para a fundaQílo. Vence-as, mas em 
seguida principia perseguigáo violenta contra ella e 
os principaes vultos da Ordem reformada, que sao en-
carcerados. Santa Thereza vai presa para o convento 
de Toledo. Durante a reclusáo escreve o livro das 
Funda§oes e o Castello da Alma, c-xposigáo da sum-
ma d'esta obra. Desastre e morte d'El-Rei D. Sebas-
tiao. Austeridades de Catharina de Cardona. Funda-
<¡sLo de Villa-Nova-de-la-Jara 197 
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Capitulo "VIH — Trata se da einancipa^íio da ordem 
dos carmeiitaa deácal^os, s H p ü m n d o OÓ do Cap.tulo 
geral da ordem. Vai a Villa-Nova-de-la té&k para fun
dar mosteiro. Deppis, a rogos do Bispo, vai a Paten
cia. Klei^ao do primeiro provincial carmelita desdi
do. Fuodíi(;ao de Soria. Froi Diogo de Yepes, b i o -
grapho da Santa. Volta esta a Avila, e expedo o Pa-* 
dre Freí Ambrosio Marianuo para vir reformar a or
dem carmelita a Portugal. Diputa tambem Anua de 
Jesús para a fundayao de Granada. Vai pessoalrnente 
a Burgos para fundar convento. Estorvns oppostos 
pelo Arcebispo. Resolu^ao f'nvoravel e fundayáo do 
mosteiro. Volta de Burg >s a Medina, e d'ahi vai a A l -
va a instancias daduqueza. Declara-se a doPn^a mor
tal . Deus Ihe revela o dia d o seu próximo transito. 
Confessa-se e recebe os derradeiros sacramentos. U l 
timos instantes de Santa Tbereza. Confronto entre 
ella e S. Francisco d'Assis. Salto no calendario no 
dia da morte de Santa Tliereza. Milagces depois da 
sua morte. Suas traslada^oes. Suas eminentes qua-
lidades. Sua canonisa^ao. Outras cauonisa^oes na 
mesma oceasiáo. Grande numero de santos n'este se-
culo décimo sexto 233 

Capitulo IX — Introduc^ao da reforma carmelita 
em díifereutes na^oes. Separa^ao da ordem reformada 
do Capitulo geral. Provincia de S Pilippe ^m Portu
gal. Freí Ambrosio Mariaonó. Zelo de Filippe I I pela 
ordem dos carmelitas. Funda^ao em Lisboa. Rigo
rosa observancia do novo convent>. Missiuoaríos car
melitanoFunda^ao do convento de religiosas de 
Santo Alberto. A Madre Maria de S. José prioreza. 
Profissáo de urna íilha üo Imperador da Allemiinha. 
Disciplina severa no convento de Santo Alberto. In
trodúcelo das religiosas flamengas em Lisboa. Hospe-
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datn-se no convento de Santo Alberto. A ordem car
melita era Portugal. FundaQao de Cascaes. Funda-
^ao d'Evora. FundaQsio de Alter do Chao e extinc^ao 
d'este mosteiro. Convento de fre'raa em Cascaea. 
Funda^áo om Figueiró dos Vinhos. Fnnda^ao do Col-
legio de Coimbra. S. José dos Marianaos. Ursulinas 
de Pereira. Fundado no Porto. Desejos de se fundar 
utn deserto carmelitano. Djfficulda des que surgem. 
Procura-se local. A s^rra do Bussaco. Excellencias 
d'este ermo. fixeraplos maravilhosos de seus moradores. 269 

•Capitulo X. —DesmoralisaQáo do seculodecimooitavo. 
A casa de Franca. Luiza Maria, Princeza de Fran
ca. Entra no convento das Carmelitas de S. Diniz. 
Surpreza causada pela sua resrlinjao. Passos que dá 
para obtec a auetorisacjao de seu pai, o Rei LuU X V . 
Concessao d'este monarca. Entrevista da Princeza com 
o Superior das Carmelitas. Recep^áo solemne do veu 
do noviciado. Profitisáo. Passa a ser mestra de novi-
§as. E'eleita prioreza. O Kei vai felieital-a. Visita-a 
o Rei da Suecia. FaUecimento d'esta virtuosa carme
li ta . Triste situacjáo da sua familia poneos anuos de-
pois da sua morte. O carmelita portuguez Joáo da 
Neiva. Amoraidente de Santa Thereza e das suas fi-
Ihas. Missao gloriosa da Egreja. O futuro pertence-
Ihe, porque é eterna 305 
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