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ii MuiTo que se esgotara a primeira 
edigao da (Seraphma do ^ármelo, que 
publique! ha quinze annos, quando 
ao celebrar-se o terceiro centena
rio do passamento da heroina es-

panhola. eu entendi que nao devia Portugal 
permanecer extranho ao certamen litterario 
que se abrirá em Salamanca. 

Ahi concorri com a minha modesta home-
nagem e d'este modo mostrei que para aquem 
da fronteira que nos separa da Espanha? havia 
quem se unisse em louvores á sublime pa-
droeira; essa mulher admiravel que fóra a re
formadora da Ordem carmelitana, onde flores-
ceram tantas almas de selecto. 

Esse livro tinha actualidade ha tres lustros, 
porque ao fechar-se a terceira era secular so-
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bre o sepulchro da Santa, os seus admirado
res, que sao tantos quantos conhecem a sua 
assombrosa historia, Ihe tributaram cultos e 
honras excepcionaes. 

Essa actualidade nao existiría hoje e pare-
cera deslocada a reedigao do livro, que o jury 
de Salamanca julgara merecedor de especial 
mengao. 

Succede porém que desde o centenario pa
ra cá se tem afervorado o culto de Santa The-
reza de Jesús, que é ella objecto de particular 
devogao e frequentes peregrinagoes, que, se 
ha quinze anuos ainda todos se apavoravam 
ante urna túnica de religiosa, qualquer que 
fosse a sua cor, esse pavor passou, e todos, 
pouco a pouco, se foram habituando a vél-a 
passar, reconhecendo-se que nem por isso peri-
clitava a liberdade, se afundavam os immor-
taes principios, e se esboroavam as grandes 
conquistas. 

A (Seraphina do (Qarmelo pode reapparecer en
tre os livros que n'este momento se editam, 
assim como qualquer das suas piedosas filhas 
poderla mostrar-se em qualquer parte, sem 
que, para salvar a liberdade, fosse indispensa-
vel apupal-a. Se a actualidade do centenario 
falta, porque vai distante o immediato, man-
tem-se ella de continuo e perpetuamente, por
que o objectivo do livro é e sempre será mere
cedor das mais puras e alevantadas saudagOes. 

Quando em 1882 eu escrevia esses capitu-
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los, que se reproduzem agora, achavamo-nos 
em urna época de luctas, em que se chamava 
reaccionario e adversario da liberdade quem, 
conformando-se com a doutrina da Egreja ca-
tholica, sustentava que so podia existir verda-
deira liberdade onde se permittisse o exercicio 
do bem, segundo a vocacao que sentissem as 
almas. 

Entre nós ainda a verdadeira comprehen-
sao da liberdade nao era correcta. Para que 
assim fosse, predominavam os preconceitos da 
velha escola liberal, que proscrevera os insti
tutos monásticos e algemara as aspiragOes 
mais guindadas da alma. Escola realista, sem 
ideal, sem nobreza, sem o sentimento da justi-
ga, ella nao admittia senao os instinctos ani
maos e as propensoes menos nobres do ser 
humano. 

Além d'isto as influencias da Franga nunca 
deixaram de fazer-se sentir n'este nosso meio 
litterario, artístico, politice e administrativo. 

A Franga, depois que a república conser
vadora se transformara em radical, estava na 
vanguarda das perseguigoes religiosas. Os mol
des nao eram já os mesmos da Convengao; o 
tempo tinha produzido os seus effeitos; a épo
ca dos massacres passara; nao era o martyrio 
do sangue, mas o das consciencias que decreta-
va a demagogia triumphante. Para a Franga 
na pessoa dos seus governantes era indispen-
savel expungir do sen territorio tudo quanto 
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se assimilhasse á antiga vida religiosa que 
coexistirá com as grandes glorias da nagao dos 
francos. 

Por urna harmonia difficil de explicar 
quando ha rivalidades profundas e oífensas 
gravissimas, em remissa para se liquidarem, a 
Allemanha seguia a mesma estrada, e a perse-
guigao era tanto decretada e executada em 
Berlim, como em Paris. O estreito alcance de 
vista dos monopolistas dos principios liberaos 
em Portugal ainda mais se restringia, quando 
exemplos tao completos Ihe vinham do alto, 
de duas grandes nagOes, as principaes da civi-
lisagao europea, rivaes ñas suas vistas políti
cas, mas unidas no proposito de combater to
da a expansao catholica. 

Volveram os annos. A Franga reconheceu 
que a república tinha mais a recear mantendo-
se hostil á religiao professada pela quasi una-
nimidade dos francezes, do que deixando-a l i -
vre e entregue ás suas proprias forgas, e vol-
veu a melhores conselhos, eliminando das suas 
difficuldades a mais poderosa e prejudicial de 
todas, a lucta religiosa. A Allemanha compre-
liendeu que para conservar-se na sua unidade, 
independencia e administragao ordeira, o único 
recurso que tinha era harmonisar-se completa
mente com o poder central do catholicismo. 

O seu illustrado governo fez uma remaría 
espiritual a Canossa e desde entao deparen ele
mentos de forga, que Ihe escasseavam por 
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completo durante o deploravel régimen do 
Kulturkampf. Em presenga d'estes e de ou-
tros factos, que se passavam fóra do nosso 
paiz, cujo echo chegava aos ouvidos de todos, 
e sobre tudo porque a razao estava do nosso 
lado, e quem tem razao ha-de forzosamente 
vencer, essas hostilidades imbecis, promovidas, 
excitadas, rudemente manifestadas por pseudo-
liberaes, que o eram ou por maldade ou por 
defficiencia intellectual, a pacificagao veio pou-
co a pouco, e a freirá poude apparecer, o frade 
deixou de horrorisar, e a confissao aberta e 
clara de catholico logrou fazer-se sem que os 
apupes Ihe servissem de acompanhamento for
jado. 

Detesto o fanatismo religioso, mas ainda 
mais o fanatismo vaidoso da sciencia, dos cha
mados livres-pensadores, dos que querem es-
cravisar as consciencias, algemando-as com as 
correntes de ferro que com sobranceria se jul-
gam com direito de lanzar. 

O fanatismo religioso é hoje impossivel; o 
fanatismo da falsa sciencia pretende impór-se, 
mas falta-lhe ainda, como faltará sempre fun
damento, em que assente a sua authoridade. 
Essa falsa sciencia o senté, reconhece a sua 
impotencia, mas appela para o futuro. Mais 
um seculo, dois, vinte, tempo indefinido, illimi-
tado Ihe dará o triumpho. E' o sebastianismo 
levado para o campo dos sabios, ou que se ar-
rogam sel-o. 



Nem os individuos nem as nagoes podem 
prescindir da religiao, e para quem meditar no 
que a religiao seja, reconhece sem esforzó que 
é a catholica a única que satisfaz, e se a reli-
giao é indispensavel e insubstituivel á humani-
dade, e se a catholica é a única completa, é 
esta necessariamente a verdadeira. 

Precisam os Estados, para poderem subsis
tir, de varios elementos de organisagao, ordem 
e forga, sem os quaes ou cahiriam no cabos, 
ou succumbiriam á primeira assaltada; mas 
nao vivem, nao se conservan!, nao se defen-
dem sem que n'elles predominem as forjas 
moraes, e estas sao exclusivas da religiao. 

E' o nosso coragao devorado por uma sede 
insaciavel de amor e de verdade, e esse abys-
mo insondavel nao se preenche pelos aífectos 
e pelos theoremas, que podemos deparar áquem 
do túmulo. 

Sao tantos os infortunios que assaltam a 
pobre humanidade que para superal-os é indis
pensavel um auxilio superior. No naufragio de 
todas as illusOes da vida, no mar revolto das 
paixOes, por entre as medonhas escuridoes da 
existencia, é preciso um apoio, uma taboa, uma 
luz, um auxilio que nos faga emergir e retem-
perar as forgas aniquiladas. 

Todos pedem uma consolagao, todos dese-
jam uma esperanga, todos almejam por um 
porvir, pelo descango, pela reparagao, todos 
soltam uma prece, e a ella nao podem ficar si-
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lenciosos, sem resposta, mudos, impassiveis, 
indiíferentes esses espagos infindos, que estao 
sobre as nossas cabegas, esses mundos sem 
contó que pairam harmónicamente na immen-
sidade, a morte com os seus horrores, com os 
seus enygmas, com os seus impenetraveis 
mysterios. 

Quizeram contentar a humanidade com o 
positivismo, o determinismo, o realismo na arte 
e na sciencia; e ella reagiu e reage sempre, por
que exige mais do que tudo quanto podem dar 
esses systemas e os mais, que hao de imaginar
se e virem na successao dos seculos, porque 
sao mais altas as nossas aspiragoes, mais guin
dados os nossos anhelos. 

A arte nos deleita^ enthusiasma e consola; 
a sciencia nos allumia, ensina e guia; as suas 
applicagoes nos proporcionam recursos, aliviam 
e prestam utilidades valiosas; mas no meio de 
todas as seducgoes e esplendores da arte, e das 
glorias da sciencia, justificado orgulho danossa 
raga, o coragao e a razao ficam reclamando o 
complemento e esse nao o encentra senao n'es-
sas revelagoes maravilhosas que baixam da im-
mensidade, que partem da eternidade e se com
pletara n'outra eternidade, e que, por outra 
parte, sobem para esses mesmos espagos infi
nitos e eternidade, sem numeragao de tempes, 
pela oragao verbal ou tacita, que se exhala dos 
nossos coragoes, que se expande das nossas 
almas. 
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Quando appareceu o meu humilde opúsculo 
em honra da gloriosa vidente, que havia tres 
seculos vcára para as regióos da eterna bem-
aventuranga, ainda em Portugal era precisa certa 
ousadia para escrevel-o, muito principalmente 
quando o centenario de Santa Thereza succedia 
a outro, em que se celebrava um estadista por-
tuguez, a quem decorridos cem annos se attri-
buiram, para interesse das seitas, idéas, opinioesr 
tendencias, que elle rejeitaria totalmente se Ihe 
fóra possivel soltar a voz das profundezas do 
túmulo. 

Tumultuario fóra o festival d'esse centena
rio, procurando-se menos honrar a memoria do 
estadista do que insultar aquellos que nao qui-
zeram incorporarse no cortejo com intentos in-
confessaveis. 

O tempo d'essas apotheoses provocadoras 
passou entre nos, e outras solemnidades poste
riores se planearam, mais socegadas, sympa-
thicas; patrióticas e christas, que poderam me
recer applausos unánimes. 

O Porto poude glorificar o seu filho mais 
illustre, o Infante do talent de bien faire, e viu in
corporados no imponente e inolvidavel cortejo 
os cidadáos de todas as classes e opinioes. Hoje 
decreta-se a celebragao da descoberta da passa-
gem para as Indias dobrando-se o cabo da Boa 
Esperanza pelo arrojado navegante Vasco da 
G-ama e o concertó é unisono, uniformes todas 
as opinioes, unidos todos os portuguezes. 



xm 

N'este anno temos o centenario do Padre 
Antonio Vieira, o jesuita, e ninguem se ergue 
a impugnal-o classificando de reaccionaria a ho-
menagem. O profundo classico, o politice, o ora
dor, o mestre da lingua patria, o missionario, o 
filho de Santo Ignacio emfim, é admirado e re-
lembrado por todos, qualquer que seja a escola 
a que pertenga. 

Em 1882 ainda aqui se estava sob o régi
men das absurdas declamagOes provocadas na 
ridicula e deprimente questao das Irmas da Ca-
ridade; na Espanha porém predominavam prin
cipios mais saudaveis, doutrinas mais corre
ctas, processos mais acceitaveis. A Espanha 
passára por todas as crises, a do absolutismo 
sanguinario, a do liberalismo intransigente, dos 
governos fracos e dos governos fortes, das con
tinuadas guerras civis, dos pronunciamentos 
epidémicos, da catastrophe d'Alcolea, da dynas-
tia estrangeira, da república, da restauragao... 

A convicgao se radicou em todos os seus 
homens de estado, desde os mais aferrados ao 
tradicionalismo até aos mais dedicados republi
canos, de que a nacao espanhola so pode pros
perar firmada em instituigoes francamente ca-
tholicas porque a ellas deve a sua origem, a 
gloriosa historia de mais de mil annos, e o seu 
logar distincto nos annaes da humanidade. 

A ultima experiencia e o derradeiro desen
gaño fóra a república; esta mesma foi essen-
cialmente catholica, e se o nao fosse, cessaria 
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de ser patriótica, renegando a missao providen
cial da Espanha, a qual, assim como Portugal r 
parte do mesmo territorio e com tradi^Oes idén
ticas, annullariam todo o seu passado heroico,, 
se renunciassem, o que é impossivel, á religiao 
dos seus avós, que fizeram tao grandes cousas,, 
foram beneméritos de Deus e dos homens. 

Os espanhoes melhor avisados come^aram 
primeiro e quando chegou o centenario de Santa 
Thereza, já as suas piedosas filhas poderam en-
toar-lhe os louvores, e a nagao inteira veio acom-
panhal-as nos seus hymnos, nos seus cánticos, 
em harmonioso coro. 

A Espanha tinha já retemperado as suas 
forjas, reconhecera onde estava a mola que 
imprimía movimento á vida nacional, avocara 
á reminiscencia a historia assombrosa que se 
desentranhava de Cavadonga e discorria até 
Granada, e da Rábida pela immensidade do 
Océano até ao golfo das Antilhas, e d'ahi até 
aos mais ampios e remotos paramos do novo 
mundo, retomava a serie dos seus fastos glo
riosos, que. a tornaram o primeiro povo do 
globo, e dando de mao a theorias tao funestas 
nos principios como na pratica, vinha prestar 
a sua respeitosa homenagem á fé inquebranta-
vel de seus maiores, e rendia a Deus o que 
era de Deus, porque d'ahi deriva lógica e con-
cludentemente o que é devido tambem a Ce
sar, existindo o Cesar para o poder temporal 
porque Deus assim o quer e o preceituou ex-
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plicita e distinctamente. Por isso nos a temos 
visto nos últimos tempos manter-se altiva, 
brilhante e serenamente no meio de formida-
veis tempestades e violentos assaltos, que fa-
riam sosscbrar um povo menos bem abroque
lado. 

A um tempo ella se viu a bragos com duas 
campanhas destruidoras da sua unidade, uma 
no extremo Oriente, outra ñas paragens lon-
ginquas do Occidente; e ella teve forga, cora-
gem e energía para ir combater atravez dos 
mares a rebeldía das ragas, a quem ella levara 
a civilisagao, a liberdade e a religiao. 

E a Espanha patenteou ao mundo que nao 
decahira da sua fldalguia, nao fraqueara na 
sua energía, nao recuara quando se tratava da 
honra da sua bandeira, que tremulára por so
bre todos os mares. 

E o povo portuguez desde que tambem vi-
rando-se para Deus e collocando-se sob a sua 
protecgao, foi ás remotas regióes da Africa 
vindicar o seu nome, desafrontar o seu pavi-
lhao; e castigar os selvagens que o conspurca-
ram, ahi encontrón a victoria e ceifou virentes 
louros, quando os antigos estavam murchos, 
e se recordavam com saudade e desanimo, nao 
esperando vel-os reverdecer. 

Quer a Espanha quer Portugal, no seu con-
juncto a raga hispánica, tem expiado dura
mente os seus erros, os seus crimes, os seus 
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arremegos contra a Egreja catholica, mai e forga 
de ambos os povos. 

Um e outro nao melhoraram de condigoes, 
peioraram ñas suas finanzas e economía, perde-
ram o crédito com successivas bancarrotas, des-
conceituaram-se entre as outras nagOes, que 
nao os mettem em linha de conta para os seus 
cálculos e para os seus conselhos. 

Uma palavra mágica enebriou, a liberdade. 
Mas a liberdade nao foi comprehendida, por
que se o fóra, nao houvera sido considerada 
incompativel com a religiao catholica, pois é 
esta a genuina geradora dos principios mais 
levantados, que podem reger as sociedades, a 
liberdade, que dimana de Deus, a egualdade 
que é consequencia da unidade de raga, a fra-
ternidade que é o preceito do amor. Falsos e 
funestos doutrinarios proclamaram a antithese 
entre a liberdade, que é nosso direito e todos 
querem, e a religiao, que é o palladium d'a-
quella. D'esse equivoco, d'esse erro, d'essa fal-
sidade promanaram todas as calamidades, os 
infortunios, as formidaveis convulsoes sociaes. 
Esses erros sao mais fataes do que todáís as 
procellas, tempestades e cyclones. Estes var-
rem, assolam, arruinam uma pequeña zona, 
sao instantáneos, passam e deixam-se succe-
der pela bonanza reparadora. As convulsoes 
sociaes tomam o carácter de generalisagao, 
duram indefinidamente, amontoam ruinas so
bre ruinas, produzem prejuizos irreparaveis. 
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Todos nos o havemos presenceado e conti
nuamos a presencear. A obra de reparagao vae 
lenta; ha perdas que nunca mais se recupe-
ram; retrogradou-se em vez de se avangar; in-
terrompeu-se urna grande obra iniciada e de-
pois abandonada; outros se aproveitaram dos 
despojos; quando na somnolencia da embria
guez se desamparava o trabalho, outros mais 
avisados o assumiam de conta propria, e 
quando chegou o despertar, era tarde, o 
damno se achava consummado. 

Portugal tinha á sua disposigao urna forga 
enorme, mas toda moral, de propaganda, de 
assimilagao, de bengao. Desprezou-a, insul-
tou-a, menoscabou-a. D'aqui o abandono, a 
perda da posse, a demonstragao da incapaci-
dade do governo. 

Appareceram outros que sem prescindirem 
da forga moral, se avantajaram pela forga 
physica, usaram d'ella e dictaram a lei na casa 
do espoliado, que, pela sua incuria e levianda-
des, perderá até o direito de queixar-se. 

A 'borrasca vai-se dissipando; ouve-se ape
nas ao^longe o estampido do trovao, e no ho-
risonte serpentea de quando em quando o fu
silar do relámpago. 

Nao tem sido em vao que appelamos para 
o bom senso, para a razao desapaixonada, pa
ra a forga da justiga. Esperamos chelos de 
confianga; nao nos illudimos; a hoi . do domi
nio do direito havia de soar necessariamente. 
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Hoje podemos, sem receio, tragar o esbogo 
histórico de urna freirá, que pelas suas virtu
des, pelos seus escriptos, pelas mercés singu
lares do céo, quer para a sua patria, quer pa
ra a humanidade é urna gloria purissima. Nao 
se julgue que a nacao espanhola, que a por-
tugueza tem concluida a sua missao no tem-
po e no espago. Estamos assistindo aos últi
mos momentos do seculo décimo nono, o se-
culo dos grandes fastos, do desenvolvimento 
das sciencias, das descobertas prestantes, do 
progresso em todos os assumptos, que inte-
ressam á humanidade. O novo seculo val 
despontar, e é ainda largo o campo em que 
ha-de por em acgao as suas energías, mas as 
conquistas solidas que Ihe legamos permane-
cerao. 

Na ordem moral, na senda civilisadora, na 
conquista do direito e na pratica da justiga ha 
multo que fazer. A missao da Cruz sobre a hu
manidade está distante de achar-se completa. 

O seculo actual, todo de glorias e esplendo
res, baixa ao sepulchro immenso dos tempes, 
com o ferrete indelevel de ter preferido o cres-
cente á cruz, o despotismo á liberdade, a ty-
rannia ao direito, a barbarie á civilisagao, o 
Koran finalmente com todos os seus horrores, 
ao Evangelho com todas as suas maravilhas. 
Este seculo de scepticismo e mercantil assiste 
impassivel aos massacres da Armenia, e con
firma a ruina da Grecia, d'onde nos recebemos 
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a lingua, a philosophia, a arte e a harmonia. 
Elle acaba deixando em Santa Sophia o estan
darte do impostor e a almádena d'onde. o mu-
lana solta roufenhamente o salatel da madru
gada e o da noite. Pertence ao seculo vindouro 
o encargo de expungir esta vergonha que a 
nossa era nao quiz lavar. A missao de recalcar 
os islamitas para os sertoes da Africa perten-
ceu aos povos da península hispánica, sob o 
patrocinio dos seus padroeiros; essa missao 
vai continuar, e nao deixarao elles de relem-
brar o dever aos povos de outras nagOes, que 
falam outra lingua e visam a outros fins. 

As duas nagoes hispánicas tem ainda dila
tados territorios onde imperam; se nao aspi-
ram a novas conquistas, tem para consolidar 
as que herderam, e a levar a luz da verdade 
atravez das sombrías regioes das trovas. A ci-
vilisagao que iniciaram está por concluir e será 
ainda enorme o seu labor para terminar esta 
grandiosa obra, 

Por uma errónea política e adormecendo 
sob os louros de um passado longinquo, retro^ 
gradou e perdeu tempo precioso, que precisa 
recuperar. 

Ainda fóra da sua influencia directa muito 
tem que fazer, multas cousas uteis a empre-
hender. Para conseguil-o, para readquirir o seu 
prestigio, para corresponder ás tradigOes de 
seus maiores, tem so um meio efficaz, e já 
provado por factos assignalados nos annaes 
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mais luzentes da sua historia: é a sua adhesao 
inquebrantavel á fé christa e á Egreja que a 
ensina e conserva. 

Cada vez mais estreitada com a sua crenga7 
a raga hispánica deparará forgas para os em-
prehendimentos, que hao-de salvar e redimir a 
humanidade. 

A sua energía, a sua vontade, a sua reso-
lugao precisara do patrocinio dos seus héroes, 
que triurapharara no tempo, e obtiverara a co-
róa no ceu. Entre estes refulge a gloriosa The-
reza de Jesús. No mesrao dia era que G-regorio 
xv a elevava aos altares, a voz do Vigario de 
-Tesus Christo proclaraava a gloria de S. Ignacio 
de Loyola, o fundador da milicia de Jesús Chris
to, de S. Francisco Xavier, o denodado navar
ro, que levara o Evangelho até ás extremida
des do Oriente, e de S. Filippe Nery, o piedoso 
florentino, que fundara a Congregagao do Ora
torio. 

Mais tarde, ura seculo decorrido. Benedicto 
xm authenticava o railagre assorabroso da trans-
verberagao do coragao da seraphica carmelita. 

Exceptuado S. Filippe Nery todos os outros 
sao espanhoes, e por isso cora taes patronos 
ñera a fé desfalece, ñera as grandes acgoes, que 
d'ella derivara, soffrera quebranto. 

E' pois serapre da actualidade a beraaven-
turada Thereza de Jesús, e a sua historia, a sua 
biographia, as suas fundagoes sao continua e 
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incessantemente merecedoras de ler-se e me-
ditar-se. 

O humilde escripto que Ihe consagrei em 
1882 reedita-se hoje com a mesma inten^ao, 
com egual confianza no seu patrocinio, que ha
de continuar a manifestar-se já na Espanha, sua 
patria e morada, já em Portugal, que amara 
tanto que Ihe legara a sua mao sanctificada. 

Porto, 16 de julho de 1897. 

fécndé e/e ¿/atnooáiej. 





Advertencia sobre a edi(;ao de 1882 

Fóra ella dedicada ao illustrado Prelado hra-
züeiro, Monsenhor Joaquim Pinto de Campoŝ  re
ferendario de Sua Santidade, Socio da Academia 
das Sciencias de Lisboa e de mitras sociedades 
sdentificas e litterarias. 

Este respeitavel e erudito ecclesiastico havia-
me mimoseado com a sua traducgdo da India 
Christa do Padre Freí Pedro Gual, e occupando-
se da traducgdo do Inferno de Dante por vezes 
me consultara sobre os tercetos do immortal flo
rentino, discípulo de Brunetto Latini. 

As enormes obscuridades do poema, sem em
bargo do guia competente que o poeta escolhera 
para acompanhal-o na sua viagem tenebrosa, fo-
ram assumpto de nossas conversagoes e corres
pondencia. A cada passo o grande vate parecía 
mais intratavel e as difficuldades amontoavam-se 
urnas sobre outras, fícando sem resolugáo, apesar 
dos commentadores, muitas d'ellas. Foi este ho-
mem eruditissimo que me sugeriu, ñas proximi
dades do centenario de Santa Thereza, alguns 
elementos para o meu trabalho e entre elles a 
obra de B. Vicente de La Fuente, que me serviu 

para rectificar alguns fados. 
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Monsenhor Pinto de Campos era grande de
voto de Santa Thereza, e ao nome da Carmelita 
adjectivava o da piedosa Imperatriz do Brasil, 
Sua Magestade D. Thereza Christina, que, de-
pois de desterrada, veio em 1889 morrer ao 
Porto, cóberta das bengdos dos hrazileiros e dos 
respeitos de todos os portuenses. 

Por estas razoes Ihe dediquei o livro, escre-
vendo, como introducgdo, a carta que se segué. 

Quando a virtuosa Imperatriz falleceu j á a 
tinha precedido na carreira da eternidade Mon
senhor Pinto de Campos, amigo dedicado da vir
tuosa princeza. 



^ESDE mnitos annos consagro a V . 
Exc.a sincera estima, que tomou as 
dimensoes de admiragao, desde que l i 
o sen magnifico livro Jerusalem. 

Nao conhecia, porém, pessoalmente 
a V . Ex.a quando tive a fortuna de 

vél-o no Porto, na sua recente visita a esta cidade. Por 
esse tempo me havia V . Exc.a obsequiado com um 
exemplar da traducgao das cartas do Padre Frei Pe
dro Grual, denominadas A India Christd, ácerca dos 
livros de Luiz Jacolliot, precedida de uma erudita in-
troducgao que é só por si obra de grande valia, real-
9ada pela sequencia do volume, devida á vastissima 
sciencia do illustre franciscano de Lima, e á zelosa 
versao que V . Exc.a fez do hespanhol para a nossa 
lingua. 

Este livro esmaga completamente a balófa sciencia 
do escriptor francez, que durante alguns annos conse-
guiu illudir muitos dos seus leitores. 

Para os appelidados livres pensadores, que em 
verdade sao os pensadores mais escravisados, que nao 
ha escravidao mais lastimosa como a ignorancia, as 
obras de Jacblliot foram uma mina, onde facilima se 
tornára a exploragao da impiedade. Renán j á havia es-
quecido, quando o investigador das antiguidades india
nas veio substituil-o; e como elle descreve um paiz, 
ainda pouco visitado, e se reporta a livros, escriptos 
em typos, que para a maior parte da gente sao hie-
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roglyplios, nao era preciso muito para crear adeptos e 
enthusiastas, que alardeam de nao crer na auctoridade 
da palavra de Deus e da Egreja catholica, mas sub-
missos juram nos escriptos do primeiro charlatao, que 
os embasbaca. 

Essa pobre gente, que sorrie desdenhosamente em 
se encontrando com quem tenha fé, e nao se envergo-
nhe de confessal-a, é lograda a cada passo, com urna 
facilidade incrivel, a ponto de perder toda a responsa-
bilidade, porque n'elles se verifica o Inconsciente do 
celebre Hartmann. 

Os embustes, venham d'onde vierem, sao sempre 
bem recebidos, e os taes livres pensadores batem logo 
as palmas, bradando:—Sciencia, scienciaü 

Assim succede no Brazil, em Portugal, em toda a 
parte; mas hoje n'este nosso velho Portugal é um as-
sombro o que por ahi vae. Depois de caírem na espar-
rella, e de conhecerem que mais urna vez, como será 
sempre, se deixaram illudir, parece que deviam con-
fessar o erro, e precaver-se contra novas ciladas. 

Nada d'isso; calam-se e ficam-se muito agachados, 
e esperam com ancia que Ihes apparega algum novo 
prestidigitador. 

O tal Jacolliot nao fez aqui grande fortuna, porque 
o homem escreveu grossos volumes, fez-se massador, 
e os sabios do livre-pensamento nao conseguiram en-
tendel-o de modo a tornal-o popular e apossar-se das 
suas descobertas indianas. Ainda assim pela rama se 
soube o que o homem dizia; e isso, servindo ao que 
propagam os transformistas e outros notaveis luminares 
do nosso seculo de esplendores, corroboren a admira
d o dos racionalistas hodiernos, que engolem tudo, mas 
sentem-se engasgados apenas se Ihes ministra a mais 
pequeña dóse de Evangelho. 

O Reverendo Frei Pedro Gual, esse humilde fran
ciscano, que missiona no Perú e no Equador, deu um 
golpe fundo n'esses pedantes, que ou por deletrearen! 
alguns caracteres do saoskrito, ou por entenderem 
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tanto d'isto como de latim ou grego, j á por ahí nos 
atordoavam com os Vedas, com Jeseus Christna, com 
Manes, Vischnu, Khrishna, Siva, etc., etc. E V . Exc.a 
vulgarisando o importante trabalho do sabio missiona-
rio, tao desconhecido nos extensos tractos de térra , 
onde se falla a lingua portugueza, como em Franga 
mesmo, nao so atrophiou o germen da seita nascente, 
mas pela sua caridade levou o desengaño ao auctor 
d'estes dislates deploraveis. 

Ainda nao ha muito que até nos exames de in-
struc^ao secundaria nos nossos lyceus, quando os alu
mnos iam passar pelas provas da historia, era indis-
pensavel terem-se preparado com algumas dóses de 
Ramayana e Mahabharata, alias era arriscado o éxito 
da decisao do j u r y ; sendo isto tao necessario como 
para aquellos que se preparam para os exames de 
principios de zoología, botánica, geología, etc. irem 
fortes em biología, morphologia, anthropologia, atavis
mo, evolucionismo, moneras, protoplasmas, etc. 

Sao modas, que caracterisam o genio palavroso da 
época, que se cifra no que os inglezes dizem: words, 
words. Multa palavra, poucas ideias, estas mal com-
prehendidas, e multas d'ellas falsas e sem objectivida-
de, formam uma especie de sciencia cabalística, que 
seduz pela sua superficialidade e pelo mysterio da ter
minología. 

Para isso concorrem esses descobridores do passa-
do, que vao chelos de curiosidade, para verem se encon-
tram factos para derruir o vetusto edificio do christia-
nismo, e na ancla, que os arrasta, nao descriminam o 
ouro do ouropel, e com a maior simplicidade tomam a 
nuvem por Juno. 

Conluiam-se com elles os philosophos, que estudam 
com a mesma intengao, e ou examinam mal, ou do que 
encontram tiram logo generalisa9oes, que sao em breve 
desmentidas. 

O christianismo tem passado pelas provas mais 
severas; e quiz Deus que ellas fossem dadas e manifes-
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tadas, quando, levantados todos os estorvos ao pensa-
mento, ás sciencias e á propagagao das doutrinas, elle 
podesse estar subjeito a todo o exame e discussao. 

E a revelado que ficou completa com a vinda do 
Salvador do genero humano, desenvolveu-se nos nossos 
dias prodigiosamente, patenteando segredos, que fica-
ram occultos durante seculos. 

A contraprova da sua verdade devemol-a á scien-
cia, e aos proprios adversarios da revela9áo. Quanto 
mais estes esmerilham, quanto mais agridem, mais ella 
se ostenta gloriosa e vencedora. 

E ' consoladora essa confirmagao, que recebemos 
todos os dias. E ' um apostolado pol-o em evidencia; e 
V . Exc.a toma parte saliente n'esse trabalho. O livro, 
a que acabo de referir-me, é um dos actos d'essa evan-
gelisa9ao, em que V . Exc.a se distingue. 

Q uando eu me deliciava percorrendo as su as pa
ginas tao diversas, para o sentir, d'ess'outras que havia 
manuseado, ha alguns annos, escriptas pelo talentoso 
mas nada escrupuloso auctor da Biblia na India, do 
Christna, da Historia das Virgms, das Tradigoes indo-
asiáticas, tive eu a honra de conhecer pessoalmente a 
V . Exc.a, e Ihe disse que estando próxima a celebra-
gao do tricentenaiño de Santa Thereza de Jesús, dese-
java enderezar á clara memoria de tao illustre Douto-
ra algumas paginas, humilde tributo da minha admi-
ragao, prestada ao talento, á virtude e aos servigos emi
nentes, que a Egreja de Deus Ihe deve e premiou, ele
vando-a aos altares, confirmagao definitiva do juizo 
que fizera dos seus méritos heroicos, noticia dada aos 
homens do julgamento, realisado pelo Supremo Arbi 
tro dos seus destinos. 

Chamou V . Exc.a a minha attengao para a recen
te publicagao feita sobre a vida de Santa Thereza de 
Jesús , pelos cuidados de D . Vicente de La Fuente, so
bre o manuscripto, últimamente encontrado em Avila, 
devido á penna de D. Julián d'Avila, capellao da San
ta e seu confessor durante muitos annos. 
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N'isso me prestou V . Exc.a grande auxilio, por
que, embora sobre a vida de Santa Thereza muito 
houvesse escripto, nao faltando recursos para quem 
quizesse fallar d'ella; a descoberta do manuscripto de 
D . Julián d'Avila ó sera duvida de grande importan
cia. O documento foi encontrado era ura cartorio da 
cidade de Avila pelo Reverendo Rebours, parocho da 
Magdalena era Paris, dedicado devoto da Santa, vindo 
^xpressamente a Avila aíiin de tributar as suas home-
nagens á piedosa Carmelita, no dia da sua festa era 
1880, e obtendo ahi a satisfagao de encontrar provi
dencialmente o mencionado manuscripto. 

Ahi se acha o depoimento authentico de testerau-
nha ocular, merecedor de todo o crédito, pela sua in-
contestada probidade, que é importante subsidio para 
comparar cora o que deixaram escripto os biograplios 
e contemporáneos da Santa, o venerando Diogo Yepez, 
Bispo de Tarrazona, e o Padre Francisco Ribera, da 
illustrada Companhia de Jesns, os quaes ao lado da 
propria autobiographia deixaram á posteridade os do
cumentos para que esta era todos os tempes possa co-
nhecer e apregoar a vida, plena de assorabros, d'esta 
singular religiosa. 

E ' raais ura monumento levantado a essa memoria 
grandiosa, que tantos j á possuia, sendo ella mesraa o 
raaior de todos, quer no ceu, onde reina, quer na tér
ra, onde edifica e consola. 

E erabora a leitura d'esse livro, ha pouco dado á 
estampa pelo muito erudito D . Vicente de La Fuente, 
annuindo aos rogos do investigador do manuscripto e 
do Exc.mo e Rev.""0 D . Frei Fernando Blanco, arce-
bispo de Valladolid, fallecido ha poneos mezes, nao 
alterasse o que eu tinha escripto, quando fallei no raen 
intento a V . Ex.a; todavía serviu-me de contentaraento 
o ver que, sera embargo de tantas publicares ácerca 
de Santa Thereza, e da atten^ao que Ihe prestaran! 
os Padres da Companhia de Jesús, continuadores da 
obra do Padre Bolando, nunca sao de mais as que fi-
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zerem, e n'esse Qaso estará este meu livro, destinado 
a apparecer por occasiao da celebrajao do terceiro cen
tenario da morte da grande Matriarcha. 

Pego licenga a V . Exc.a para oííerecer-lh'o, em de-
monstragao da minha estima, e admira§^o, e nao me
nos do servido, que me dispensen n'esta occasiao. 

Isío que vae escripto pensó que nada haverá con
tra a fé e a doutrina da Egreja Catholica Apostólica 
Romana; se houver, desde j á declaro que o retiro, risco 
e apago; conformando-me inteiramente com as suas 
prescripgoes e em especial com o conhecido decreto do 
Papa Urbano V I I I , datado de 13 de margo de 1625, 
e explicado por outro de 5 de junho de 1631, providen
cia acertadissima, que eviten muitos abusos e super-
stigoes. 

Rogo encarecidamente a V . Exc.a que me desculpe 
por esta diminuta manifestagao publica da estima que 
Ihe dedico, e que consinta em eu escrever na portada 
d'este livro o seu neme, por tantos motivos respeitado 
em ambos os mundos, em o novo, onde nasceu, e 
tem feito servigos prestimosos á nagao de que ó cida-
dao, e no ant'go, d'onde é oriundo por seus antepas-
sados, e em que tem exercido útil influencia por seus-
escriptos. 

De V . Exc.a Rev.™ 

amigo e admirador 

Porto 16 de julho de 1882. 
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CAPITULO I 
Superabunclavit autAm gratia Do-

mini nostri, cum fide, et dileetio-
ne, qu» est in Christo Jesu. 

TIM. i. 14. 

SUMMARIO 

O centenario de Santa Tbereza. O que se coaamemora n'elle. Sa-
blimidade das commemoraQoes dos sanios. Confronto entre es
tas festividades e as que tem utn carador mundano. A falsa 
libardade e a verdadeira liberdade. O registro dos verdadeiros 
héroes. Veneracao qae Ibes é devida. Maitos d'estes fiearaoa 
deseonbecidos para o mundo. Thoreza de Jdsus é urna d'essas 
heroínas. A Hespanba eeiabra os seu? grandes vult s. Náo po
día esqueear a reformadora do Carmelo, como um dos mí iores 
entra elles. Calderón de la Barca. Marillo. Elogio de Santa 
Tbereza. FeiQáo predominante da sua heroica vida S. Paulo e 
S. Thiago ovaogelisando ni Hespanba. Otitras glorias christas 
da Hespanba. Esta nagao aiuda boj 3 se honra de ser eatholica. 
A religiáo eatholiea é uma instilmgao nacional inviulavel. L i -
vros sobre Santa Tnereza. E' ella gloria para a Hespanba, mas 
aínda maior para a Egreja universal. A anarquía das ideias 
modernas. A imprensa pervertida. O ascetismo e a desordem 
moral. Fim d'esta obra. Elementos queforain consoltados para 
eserevel-a. Bossuet e Fóaelon a respeito de Santa Tnereza. Oí 
Carmelitas deviara ter escapado ao decreto impio, que arrazou 
os raosteiros. O Bussaco carmelita e o Bussaeo profanado. As 
bacbanaes da impiedade. A cruz. 

EMOS mais um centenario. Para este 
nao se fazem decretos, nao se votam 
subsidios, nao se fundem os canhoes, 
que foram destinados para vomitar a 
morte. Tudo é tranquillo e silencioso, 
porque tudo é santo e elevado. 

NSo é um héroe que se commemora, nao é um es
tadista, um despota, um conquistador, um dramaturgo, 
um philosopho, um poeta, que se vai relembrar. Nao 
se pronunciam discursos ñas assembléas parlamentares 
ou nos comicios populares para en^randecel-o, multas 



vezes para ealumnial-o, attribuindo-lhe pensamentosy 
opinioes, doutrinas, que por actos e palavras rejeitou 
absolutamente. Nao se preparara procissoes civicasT 
nem assuadas políticas contra os adversarios da mani-
festagao; nao se chrismam as rúas e as pragas das po-
voagoes; nao se fazem gemer os prelos com milhares 
de discursos, preparados de industria para agitar os 
povos, para falsificar a historia e fazer triumphar ideias 
perniciosas, dissolventes e anarchicas. 

Nada d'isto se tem em vista no presente momento'. 
O centenario nao é do marquez de Pombal, nem de 
Voltaire, de Camoes, nem de Calderón, de Metastasio 
nem de Murillo. Trata-se de urna mulher apenas, e 
essa mulher é uma freirá, que renunciando ao faustor 
ás vaidades, a todas as seducgoes do seculo, vai en
cerrar-se em um claustro, para dentro d'elle contem
plar o Summo Bem, dar expansao aos sentimentos de 
uma alma ardente, largas aos impulsos do coragao, 
voos á imaginagao, que, transpondo a órbita onde a 
tér ra se move em torno do astro solar e as mais am
pias onde em perenne harmonía, gravitando entre si, 
se transportam na immensidade do espago massas in
finitas de materia, que o Creador fizera surgir do nada, 
e formára com uma so palavra, indicadora da sua ven
tado soberana e omnipotente, vai devassar os myste-
rios da divindade e depor ao pé do seu throno resplen-
dente o tributo do mais puro amor, da mais alevantada 
dedicagao, das mais sublimes aspirares. 

Aqui nao se escuta o tumultuar das pra§as, o bu-
licio dos festivaes impuros, a eloquencia fingida dos 
oradores tribunicios. Aqui domina a tranquilidade ab
soluta, que é companheira inseparavel da paz mais pro
funda e consoladora: a paz d'alma. 

A heroína d'este festival nao mandou derramar o 
sangue dos seus semelhantes, nao fez verter lagrimas 
nem soltar gemidos e lamentaQoes plangentes. O seu 
nome nao figura em decretos de proscripgao, nem as-
signala uma época de terrores, de sustos, de dores e an-



gustias. Nao fulgura ella no meio das trevas caligiao-
sas, que envolvem um longo periodo da historia de um 
povo e da humanidade; nao a circumda esse clarao 
phosphorescente e sinistro, que por entre scenas pavo
rosas deixa divisar um nome, que urna geraíjao de ho-
mens escutou com o sangue gelado ñas veias; nem 
tambem pode ella servir de symbolo, quando passado 
um ou mais seculos, novas geraíjoes tem viudo occupar 
o logar das que se sumiram para sempre na insonda-
vel voragem do olvido, e que essas gera9oes, esque-
cendo os annaes da historia, escriptos com a penna 
ensopada em sangue, idealisam um héroe, onde so exis-
tiu um despota, que so podera desenhar com as cores 
apropriadas a penna de um Tácito, que verberára ma-
gistralmente os tyrannos cesáreos, que conspurcavam 
a purpura dos augustos; e em seguida se apropriam 
d'esse nome para servir de lemma absurdo e ridiculo 
a um bando politice, que em motins e tripudios insulta 
o que ha de mais santo e sagrado. 

Nao! a mulher fraca e delicada, que despresara o 
mundo e as suas pompas vaidosas, se abragara com a 
cruz, e depondo as sedas custosas e rozagantes, com 
que podera ter ostentado nos saloes e nos pagos o es
plendor da belleza e das grabas, nao é assumpto para 
que d'elle se oceupem as geragoes que vao passando 
n'este seculo de descrenja e de devassidño. Quem será 
hoje que conceda os foros da heroicidade á abnegajño, 
á renuncia propria, ao sacrificio completo? Que época 
é a nossa para apreciar os quilates da virtude na sua 
expressao mais sublime, da segregagao absoluta de to
dos os commodos e confortes, da vida penitente e aus
tera, que nao tem por fim senao a perfeigao evangélica, 
a contemplagao do Supremo Bem, o abrazamento do 
coragao pela chamma do máximo amor? Quem hoje 
está disposto para admirar essa lucta continua contra 
todas as seduegoes, contra as paixoes, contra os encan
tos da vida; esse martyrio ininterrupto, esse crucifica-
mento nunca suspendido do corpo, para que a alma, 



solta dos seus liames, possa guindar-se ás eminentes 
regioes da serenidade contemplativa? 

A tudo isto o mundo chama insania, loucura, obs
curantismo. Um gesto de compaixao, um sorriso de es
carneo é a única demonstra^ao que se dá, quando se 
recordam esses grandes modelos de urna virtude per-
feita, de uma santidade privilegiada. 

Sauda-se hoje a liberdade, a qual so se considera 
real quando aquello que a desfructa se engolpha ñas 
vaidades do tempo, se pavónela com os titules nobiliar-
chicos e se consomé ñas pugnas cruentas e incruentas 
das contendas politicas; e pensa-se que essa liberdade 
tem uma data recentissima, derivando de movimentos 
revolucionarios, que fizeram correr torrentes de sangue 
generoso! Essa liberdade só foi conquistada sobre os 
campos da batalha, alastrados de cadáveres, hastean-
se a sua bandeira no alto dos rochedos, na crista das 
trincheiras, nos parapeitos das muralhas. Essa liber
dade arvorada pelas paixoes tumultuarias foi estabele-
cida sobre alicorees, onde o cimento fora amassado com 
sangue, e onde os fundamentos sao ossos das victimas, 
que sacrificou a ambigao de uns, a contumacia de ou-
tros, o orgulho de muitos, E suppoe-se hoje, que an
tes d'essa época a verdadeira liberdade nao existirá, 
nao se conhecéra, estava ainda para inventar! 

E todavía ella é mais antiga do que todos esses 
cataclysmos e convulsoes; é mais remota do que toda 
essa historia triste de patíbulos, carceres e desterres; 
é mais velha do que esses códigos, sempre mudaveis, 
falseados e vilipendiados, que nada innovaram, porque 
na ordem moral muitos seculos antes se havia dito a 
ultima palavra, além da qual nao ha progresso ulterior, 
nao ha adiantamento possivel. 

A verdadeira liberdade existiu sempre, e tanto 
mais perfelta quanto harmónica com a vontade de Deus, 
O Ente Supremo é sem duvida o mais livre de todos 
os seres; mas a sua liberdade nao pode produzir o 
mal, incompativel com as suas infinitas perfeÍ9oes. 



Essa liberdade é a de que gosaram sempre as al
mas que se conformaram com os preceitos, com os có
digos, com os conselhos decretados ou lembrados por 
Aquello, que tendo creado tudo, tudo conserva e sobre 
todas as coisas exercita a sua vigilancia. 

Teve em todas as épocas essa liberdade os seus 
héroes, os seus martyres, os seus confessores. A his
toria está repleta dos depoimentos de milhoes de tes-
temunhas, que attestam a existencia da verdadeira l i 
berdade muito antes que o tumultuar das pra9a8 a 
proclamasse orgalhosamente, julgando haver-se depa
rado uma formula nova, que comprehendia uma impa
ga vel invengao. 

E se um Homero celebrara em versos harmoniosos 
as grandes acjoes dos gregos contra a soberba I l l ion; 
se o Xantho e o Simois mereceram que as musas da 
Grecia se inspirassem n'esses mesquinhos affluentes do 
mar Egeo; se o sublime Mantuano cantara as glorias da 
ñmdagao da cidade eterna e se outros successores d'es-
tes admiraveis genios narraram com o metro musical 
as grandezas de outros factos immorredouros dos ho-
mens e das nagoes; a liberdade inspirada pelos conse
lhos evangélicos contem assumpto para milhares de 
Hiladas e de Eneidas, e o numero dos héroes, que ella 
formara, é incomparavelmente mais consideravel do 
que todos quantos occupam as paginas mais admiradas 
da historia da humanidade. 

E se nem todos os nomes d'esses fortes, que trium-
pharam do mundo e de todos os propulsores para o 
mal, nos sao conhecidos; se elles nos nao foram con
servados nos registros históricos; se nao ficaram in
scriptos em letras douradas nos monumentos de mar-
more ou de bronze; se a tradi^ao os deixara esquecidos 
por descuido ou ingratidao; ha um livro, o mais per-
feito de todos, o mais admiravel de quantos se pode 
formar ideia, o livro da vida, onde esse registro se 
acha feito com todas as formalidades necessarias, para 
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eternamente Ihes garantir o logar mais distincto e 
apreciavel. 

E ' essa a gera§ao dos fortes, dos valentes, dos de
nodados campeóos, que disfructaram, proclamaram, de
fenderán! e sustentaram a verdadeira liberdade. Mui-
tos d'elles cahiram prostrados nos campos de batalha, 
trespassados de golpes, dilacerados pelas garras das 
feras, trucidados pela mao desapiedada dos algozes; 
outros arrebatados em dulcissimos extases prelibaram 
na vida terrena as delicias suavissimas das glorias pe-
rennaes; outros com a i^ao firme langaram ao papel e 
á estampa a apología d erdade, os preceitos da ver
dadeira sabedoria, a historia das grandes coisas; ou
tros ñas solidóos, ñas brenbas, no silencio dos claus
tros oífereceram os perfeitos modelos do desprezo do 
mundo, do amor abrasado pelas coisas e gozos celes
tes; outros submettendo-se a todos os sacrificios, con-
sagrando-se a todas as penas, embrenhando-se ñas 
profundezas das dores, levaram o conforto, a palavra, 
a doutrina aos seus irmaos, e por causa d'elles, e por 
elles, com as vistas em Deus foram o alvo do escar
neo, do insulto, das affrontas, das sevicias dos maus, 
supportando impassiveis e firmes os mais blasphemos 
anathemas. 

Quantas epopéas escriptas, quanto maior numero 
d'ellas que nunca serao conhecidas, quanto é assom-
broso o numero de factos de heroicidade d'essa pleiade 
immensa de denodados athletas, de indefessos lida-
-dores! 

Os annaes da Egreja conservaram alguns d'esses 
nomes venerandos, que, conquistando a immortalidade 
no tempo, lograram simultáneamente a coroa da gloria 
na eternidade. 

Os grandes vultos, que o mundo respeita, ante os 
cpaes se inclinam as geragoes, que os victoriam, nao 
gozam d'esta dupla prerogativa; alguns esqueceram, e 
esses ainda mais infelizes nem ao menos sobreviveram 
ao seu passamento. 



A esses vencedores da leí fatal da morte, da qual 
«e libertaran! por acgoes, que os tornaram sempre v i -
vazes, cabem as primeiras honras, os mais alevantadoa 
louvores. Collocados na cumiada da montanha sagrada, 
doura-os o sol ao nascer, e continúa a esclarecel-os 
<jom seus raios quando j á é occaso para todos os que 
se guindaram menos. Para elles nao ha realmente a 
morte; como ñas regióos circumpolares durante a época 
do anno em que o sol as illumina, nao ha manha nem 
tarde; tambem elles inundados sempre de luz nao co-
nhecem sombra nem soffrem diminuigao de calor. 

Se durante a vida padeceram como os outros se
res humanos, supportaram os rigores da adversidade, as 
injusti^as dos homens, e os abalos violentos do venda
val assoprado pelo espirito maléfico; como intrépidos 
arrostaram com todas as difficuldades, e mantiveram 
serenas e impassiveis as almas fortemente temperadas, 
bem ganharam o seu salario, e chegado o dia do re-
pouso, o sabbado santo, a hora da paga amplissima, 
foram descan§ar do seu incessante lidar, e receber a 
coroa dos eleitos. Vinde bemditos de meu pai; e elles 
vieram e penetraram os umbraes mysteriosos da beati-
tude, onde os instantes se nao enumeram, porque nao 
tem principio nem fim a sua sequencia, juntando-se aos 
coros angélicos, que incessantemente aclamam o Deus 
tres vezes santo. 

Sao elles os que edificam sempre, porque os ali
corees em que assentaram as bases sao solidos, e nao 
ha terremoto que os abale, nao ha furacao que fa9a 
-estremecel-os. 

Que importa que Ihes adornem o bergo as pompas 
da aristocracia, ou que os circumde na puericia as 
miserias da indigencia; que no decurso da existencia 
os visite a estima e o respeito do mundo, ou os expe
rimente o seu desprezo e os seus sarcasmos? E ' a v i 
ctoria derradeira a que decide da campanha, a que 
firma o éxito, que se achava duvidoso. 

Sao muitos os que desconhecidos completamente 



para o mundo alcangaram essa grandiosa victoria, que 
nao está sujeita como todas as conquistas humanas a 
um desastre propinquo ou remoto, que a torne bal
dada. D'esses nem falla a historia humana, nem rezam 
os annaes da Egreja militante; mas entre esses esco-
Ihidos e vencedores, ha alguns que a mesma Egreja 
denuncia como inscriptos definitivamente no livro dou-
rado do ceu. Esse patriciado illustre é constantemente 
enriquecido com novas acquisigoes, e o registro dos 
novos inscriptos nao debilita antes enaltece aquellos 
que j á os precedem na ordem da gloriíicagao. 

Tambem para estes ha commemora9oes, festas e 
centenarios. Tambem se Ihes tecem panegyricos, en
comios e louvores. Umas vezes as festas sao mais appa-
ratosas, outras menos; mas sempre graves, solemnes 
e edificantes como tudo quanto deriva de uma origem 
pura e divina. 

Estamos chegados a uma d'essas datas, que a his
toria sagrada e profana assignala como notavel, por 
isso que sao decorridos tres seculos desde que essa 
mulher, cujo nome vamos escrever, Thereza de Jesús, 
foi receber das maos do divino Esposo o galardao de 
suas purissimas virtudes, fielmente observadas durante 
a sua peregrinagao no valle de amarguras, por onde 
passam com rápida demora todos os filhos de Eva. E ' 
a 15 d'outubro que a Egreja celebra a glorificajao da 
humilde carmelita de Avila. E ' n'esse dia que o seu 
tricentenario vai ser festejado por modo excepcional 
pelos seus compatriotas, justamente orgulhosos de con-
tarem entre as suas glorias fulgentissimas a celebre 
monja e doutora, que reformara a vetusta ordem car
melitana, imprimindo-lhe novo lustre e esplendor, obli
terado pelo decorrer dos tempos e esquecimento das 
primitivas austeridades. 

A Hespanha, que se abalara quando em 1881 se 
recordou que duzentos annos se achavam passados so
bre o túmulo, que encerra os restos mortaes do erudito 
e esclarecido successor da Fénix de los ingenios, e de-
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cretara apparatosa apotheose a Calderón de la Barca, 
o poeta genuinamenté castelhano, que fora embalado 
ñas memorias da historia patria, saturando-se das 
acgoes cavalheirosas dos seus conterráneos, e que can
tando a naíjao fidalga, deparava em toda a parte as-
sumptos para alevantar os voos do seu genio, para 
modular os seus primorosos carmens, e polir as pre
ciosas gemmas da sua phantasia inexhaurivel; essa nacjao 
enthusiasta, que ainda ha pouco mostrou ao mundo 
que se nao deslembrara o seu predilecto dramaturgo, 
tambem nao esquecera o pintor nacional, que Ihe gran-
geara renome egual se nao superior ao que conquista-
ram para a Italia Raphael, Miguel Angelo e Corregió; 
a Hespanha, essencialmente religiosa e christa, e tao 
religiosa e christa que ao transpor-se a fronteira, que 
a separa das outras na9oes, com quem confina, aspira
se uma tal aragem que o menos propenso para as 
coisas religiosas sente-se como transportado a um tem
plo, festejou o segundo centenario de Estevao Murillo, 
como commemorara o de Calderón de la Barca, arras-
tada pelo sentimento profundo do patriotismo, mas 
ácima d'elle e excedendo-o eminentemente, pelo senti
mento mais intenso e puro, o que tem raiz na religiao 
catholica, a única concepgao adequada á grandeza de 
Deus e á magostado das suas obras. 

Em Calderón viu ella o poeta nacional, o artista bri-
Ihante da palavra, que descreveu os costumes, as paixoes 
e os triumphos da patria, mas ao mesmo tempo divisou 
n'elle o ministro do altar, o catholico fervoroso, o es-
criptor que nunca olvidara os dogmas da fé, e os pre-
ceitos da sa moral. Em Murillo celebren o pintor hes-
panhol, que inspirando-se na escola flamenga, cujos 
segredos Ihe patenteara outra celebridade artística na
cional, Pedro de Moya, fundara a verdadeira escola 
patria, que j á comegava a caracterisar Velasques, Col-
lantes. Ribera (o Hespanholeto), Carduni, Castillo, 
Herrera, Zurbaran, Pereda, Cano, Avellano, Mazo, 
etc., etc., e que depois tivera por discípulos e imita-
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dores Iriarte, Joao de Sevilla, Coelho Valdes, Osorio, 
Bocanegra, Alfaró y Gomes e urna serie infinda de ou-
tros nomes illustres, que se multiplicam prodigiosa
mente á maneira que nos avisinhamos da nossa época. 

Mas o movel mais enérgico para a sauda5áo na
cional está no espirito religioso que anima todas as 
obras do grande artista. 

O que mais excitou a admiragao por este porten
toso talento, foi o modo como elle comprehendeu a ma
gostado do Ente Supremo, como penetrando as regioes 
mysteriosas da eternidade, contemplara essas moradas 
luminosas, onde a felicidade reina perennemente, e re
side como soberana a Virgem, Mae de Deus, circum-
dada de anjos, adorada pelos cherubins, venerada por 
espirites incorpóreos, que a ligeireza do pincel conse
guirá idealisar, fazendo scismar o observador sobre a 
forma que terá na realidade aquillo que tem essencia, 
mas nao cabe na acanhada aleada dos sentidos com-
prehender se ou ao menos imaginar-se. Táo favorecido 
pelas inspiragoes, que vem do alto, como Jacob, Murillo 
subirá pela oseada mystica e devassara os segredos da 
mansao dos justos. Com habilidade excepcional elle 
percorrera toda a escala dos seres, e estudando na na-
tureza humana tudo quanto ha de alto e sublime, tudo 
quanto existe de vaidoso e soberbo, quanto ella contém 
de baixo e indigno, communicando á tela todas as suas 
impressoes, da natureza inerte passára ás plantas, d'es-
tas aos animaos, d'aqui aos homens e subindo mais e 
mais pintara os espirites celestes e guindou-se ató ao 
throno esplendido da divindad.e. 

A esses grandes genios nacionaes, como ao héroe 
de Lepante e a todas as fulgentes glorias da patria, 
tributa a Hespanha agradecida os seus cultos, vivas 
homenagens, purissimas nuvens de aromatice incensó. 

Quando assim se comprehende a gratidao, quando 
assim se professa o culto do bello, quando se celebra 
por tal arte o que ha de grande, nebro o alevantado, 
nao pedia esquecer-se outra gloria nao menos rutilante, 
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a de urna hespanhola, que pela vida contemplativa ad-
querira a coroa de flores de larangeira da mais crys-
talina virgindade, deixando assombrado o mundo pela 
penitencia, pela pontual obediencia, pela completa re
nuncia a todas as vaidades, pela sabia e commovente 
doutrina, exposta em primorosos volumes, do sacrifi
cio, do desinteresse, do amor ardentissimo pela patria 
celeste. 

Essa hespanhola, que lactou com energía e valen
tía superior aos recursos do sen sexo, apresenta-nos o 
exemplo do quanto pode urna vontade decidida e reso
luta, embora ella se ache desprovida de todos os meios 
•de a tornar vencedora, quando nao procura outro 
auxilio senao o do sobrenatural, concentrando-se toda 
na vontade d'Aquelle que tem a forga para derribar 
todos os obstáculos, irromper por todas as barreiras, 
atrepellar todas as resistencias. E ella que podia dizer 
como o Apostólo das gentes : Vivo jam non ego ; vivit 
vero in me Christus «já nao sou eu que vivo, é po-
rém Christo que vive em mim», é um assombro dos 
effeitos da gra§a santificante, como fóra o mesmo cele
brado Apostólo, que de perseguidor que tinha sido, e 
quando ia com esse intento na estrada de Damasco se 
tornou por um acto instantáneo de misericordia o mais 
fervoroso defensor da doutrina e de quem a prégara, 
contra o qual ia em pregar os poderosos meios do seu 
talento e da sua actividade incanyavel. 

Entre os caracteres dos héroes que a Egreja cele
bra e que determinan! o seu julgamento irreformavel, 
aquelle, por onde se torna mais difíicil e menos prova-
vel um juizo completo, é esse que eleva a virgem 
d'Avila ás eminencias do altar e do culto. Quando no 
conflicto se ostenta a constancia da heroicidade e se 
acceita resignado a sorte mais dura, quando se sobem 
os degraus do patíbulo, ou se espera firme o assalto 
das féras do circo, o martyr da fé nao se distingue ás 

(}\ Gal. I I , 20. 
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vistas humanas d'aquelle que agoenta os tormentos por 
outra qualquer causa menos nobre, menos elevada, e 
verdadeira; o militar que nos campos da peleja recebe 
o golpe mortal ouvindo o sibilar dos pelouros, o es-
trondo do canhao, o estampido do choque das massas, 
que, encarnigadas, se despeda§am furiosas, está em tal 
grau d'excita§ao, tao agitadas estao as potencias da sua 
alma, que a perda da vida é objecto de ponca monta, 
e ou no meio das alegrias do triumpho, ou das triste
zas da derrota, a morte é uma solu to indifferente. 
Nao succede o mesmo quando as circumstancias con-
correm menos para a agita9ao da alma. Assim a per-
severan9a ñas luctas internas e externas, a persisten
cia n'uma resolucao, a inquebrantabilidade da vontade 
na solidao e no desamparo, sao virtudes muito mais 
difficeis, e denotam uma forga d'alma muito mais pos-
sante do que a firmeza durante o calor da refrega. 

Foi esta a predominante feigao da Seraphina do 
Carmelo, que resistirá até aos influxos da graga pelas 
faculdades menos nobres da alma, mantendo todavía 
inabalaveis as resoluQoes tomadas e radicadas no inti
mo do seu ser. 

O que a salvára no meio das suas luctas, o que a 
tornára um dos maiores prodigios da graja, foi a con-
templagao incessante, a meditagao ininterrupta sobre 
o seu proprio nada, e o ardente desejo de aniquilar-se 
completamente, etherisar-se, espiritualisar-se e absor-
ver-se ñas profundezas insondaveis de Deus; pantheis-
mo mystico, assombroso, que so podem comprehender 
almas d'aquella tempera, coragoes ardentes como o de 
Thereza, imaginagoes soberanamente illuminadas como 
a d'essa mulher, que dentro do recinto de um claustro 
sombrío e triste adquirirá maior nomeada do que os 
conquistadores subjugando na§oes, os monarchas ar-
rastando custosos mantos de purpura e empunhando 
áureos sceptros, os poetas e os artistas avassalando os 
seus coevos e os posteros pela harmonía do dizer, pelo 
primor dos paineis. 
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A Hespanha, essa na§áo forte e cavalheirosa, que 
se jacta de ter sido visitada por dois dos primitivos 
Apostólos, o dos gentios e o filho de Zebedeu; de ha-
ver recebido da sua bocea a palavra da salvagao, e a 
luz da verdade, nao precisa de ir buscar a tao augusta 
origem o comego da sua vocajao, para que nos fastos 
da Egreja ella se aprésente como uma das primeiras e 
mais beneméritas na§oes. 

Quando S. Paulo escrevia aos Romanos, j á mani-
festava o entranhado amor que tinha aos hespanhoes 
e a firme resolu§ao em que se achava de visital-os. 
Dizia elle aos christaos de Roma: Cum in Hispaniam. 
proficísci empero, spero quod proeteriens videam vos, et 
a vobis deducar illue; quando intentar a minha via-
gem a Hespanha, espero vér-vos ao passar e por vos 
ser guiado áquelle paiz e depois de ter manifestado 
o seu intento de presente, continúa o Apostólo dizen-
do que entao, em vez de seguir viagem para Roma, 
partia de Corintho, onde se achava, para Jerusalem 
com o fim de levar algumas esmolas aos Santos, por
que as egrejas de Macedonia e da Achaia fizeram 
muito gosto de contribuir com uma collecta de seus 
bens a favor dos que entre os Santos sao pobres em 
Jerusalem; e tanto era vehemente o seu anhelo de ir 
prégar a boa doutrina aos habitantes das Hespanhas 
que insiste na sua promessa nos termos seguintes: 
«logo, pois, que eu tiver concluido esta diligencia e 
distribuido esta esmola, passarei por vos outros a 
Hespanha» . Per vos projiciscar in Hispaniam. (2) 

E ' tao notavel esta passagem da Epístola aos Ro
manos, que se vé que o Apostólo tinha mais em mira 
visitar os hespanhoes do que mesmo a cidade eterna 
e os moradores d'ella, que aguardavam anciosos a 
abundancia da ben9ao do Evangelho de Jesús Chris-
to, que o infatigavel prégador Ihes promettia; e por 

(•) Rom. xv. 24. 
(s) Rom. xv. 28. 
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isso, além da tradigao que resulta de Santo Epipha-
nio, S. Joáo Chrysostomo, S. Jeronyrao, Theodoreto 
e outi'os, parece indubitavel que as ultimas térras do-
occidente da Europa tivp.ram a dita de ser evangeli-
sadas pelo grande Apostólo, e assim o affirma o Papa 
S. Clemente, seu discípulo, quando diz que elle visi-
tára térras ató ao extremo limite do occidente, o que 
só pode entender-se das Hespanhas. 

E nao collide a viuda de S. Paulo á península 
ibérica com a outra, que a tradi§2LO conservára de ge-
ra$ao em gera§ao, do Apostólo S. Thiago, porque 
nao admira que um paiz tao vasto, tao importante e 
de tao largas consequencias para a diffusao do Evan-
gelho, fosse, pelos designios da Providencia, confiado' 
aos cuidados de dois dos primeiros missionarios, que 
ella distribuirá por todos os paizes da térra. E se a 
ausencia de monumentos positivos deu occasiao a cer-
tos críticos porem em duvida a realisagao do pensa-
mento de S. Paulo em vir a Hespanha, tambera nos 
tres últimos seculos se travou rija contenda, ataoan-
do-se a tradicional visita de S. Thiago, e a fnndagao 
d'egrejas por este santo Apostólo e martyr; e embora 
essa disputa ficasse longe de chegar a urna decisao, 
que destruisse a crenga constante e de mais de quinze 
seculos de que a Hespanha tivera a honra de ser evan-
gelisada por S. Thiago, é inquestionavel que attenta a 
época do seu martyrio em Jerusalem no anno de 42 
da nossa era, pouco tempo Ihe restou livre para fazer 
tao dilatada jornada de vinda e volta partindo de Je
rusalem, e para operar as grandes coisas, que a tra-
di§ao Ihe attribue n'este paiz, que o tomara para pa-
droeiro; nao podendo adduzir-se egual argumento com 
referencia a S. Paulo, que prolongando a sua vida mais 
24 anuos, teve tempo de sobra para visitar a Hespa
nha, como tencionava e promettera authenticamente. 

Estas criticas severas, que brigam com o testemu-
nho de tantos auctores graves e com a tradigao inin-
terrupta, sao resultado de vaidades litterarias para ex-
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hibir erudi^ao, ou de repugnancias nacionaes para ac-
ceitar ainda em coisas d'esta ordem precedencias que 
se consideram offensivas; ou do espirito da duvida, 
que pretende deixar tudo incerto. 

O breviario mosarabe ainda hoje subsiste e no hy-
mno do Apostólo S. Thiago se canta: 

O veré digne sanctior Apostóle 
Caput refulgens aureum Spaniae 
Tutorque nobis, et Patronus vernaculus. 
Vitando pestem esto salus coelitus. 

Tambem no breviario romano de Pió v se en
centra : 

Mox peragrata Hispania, ihique praedicato Evan
gelio, rediit Hierosolymam. 

Tambem no breviario de Urbano v m se le: 
Mox in Hispaniam profectus, ihi aliquos ad Chris-

tum convertit; ex quorum numero septem postea Epis-
copi a Beato Petro ordinati in Hispaniam primi di-
recti sunt. 

Que a Egreja compostellana possue os restos mor-
taes do apostólico martyr, foi sempre facto corrente, 
confirmado em nossos dias pelas recentes investigagoes 
mandadas fazer e dirigidas pelo actual Arcebispo, o 
Em.mo Paya y Rico. O transporte d'estes ossos precio
sos nos fora narrado pela tradigao, que é tao antiga 
n'aquella Egreja e na peninsula inteira, como o chris-
tianismo mesmo. 

Mas nao precisava a Hespanha de remontar tao 
longe e tao alto a aristocracia da sua conversao ao 
Evangelho. Os seus annaes históricos sao tao ricos, o 
seu martyrologio tao glorioso, a série dos seus conci
lios tao notavel e assignalada, os seus combates pela 
fé tao famosos, a sua perseveranga n'ella tao constan
te e vivaz, que ou visitada corporalmente e em vida 
pelos dois grandes Apostólos, ambos prégadores, am
bos epistolographos, ambos martyres, ou protegidos 
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por esses valentes athletas, pelo seu incontestavel ere-
dito no ceu, essa magnánima na§ao ha-de sempre ser 
a térra das dedicagoes, dos sacrificios, da fé e da 
gloria. 

Se um dia, depois de luctas gigantescas com os 
senhores do mundo, e de haverem derramado o mais 
generoso do sangue dos seus filhos pela manutengao 
da fé, que no seu solo implantaram os Apostólos, e 
após a transformagao que operaram no seu solo, ñas 
suas leis e nos seus costumes os guerreiros do norte, 
que, vencedores, receberam a fé e a civilisagao dos 
vencidos, dando notavel impulso á civilisagao; os hes-
panhoes, mixto do sangue dos habitantes indígenas e 
dos godos, tiveram de passar pelo jugo dos filhos de 
Ismael, e de abater a cerviz nos campos de Xerez ao 
alfange do Propheta; as montanhas das Asturias con-
tinham valles em abundancia para abrigar os restos 
dispersos dos christaos vencidos, que á sua frente e no 
cora^ao levavam o venerando pendao de Christo, e o 
symbolo augusto da redemp§ao. Ahi um homem só 
manteve o fogo sagrado, e a derrota do rei Rodrigo 
foi em breve vingada ñas cercanías de Covadonga, 
que se tornára o ber§o da nova monarchia christa, 
que havia de recalcar para os sertoes da Lybia os 
soberbos agarenos, que ousaram supplantar a cruz, ar-
vorando o crescente dos infieis. 

D'ahi, por fa^anhas incessantes, por acjoes famo
sas dos monarchas e dos seus cavalleiros, pelo brajo 
dos Fernandos, dos Alfonsos e dos Sanchos, pela he
roica insubordinagao dos Cids e de outros valentes, 
pela langa dos esquadroes, pela espada de dois gumes 
dos pioes, pela fé em Deus, pela.crenga na patria, 
pelo culto da honra e pelo enthusiasmo dos exilados, 
o Coran teve de ceder mais uma vez ao Evangelho e 
recuando sempre e sempre, teve de expatriar-se para 
os desertes, onde se acoitára, e a espada fulminante 
de Carlos Martel, de Fernando e Isabel, de D . Joao 
d'Austria e de tantos outros cavalleiros de Christo o 
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annullou completamente, subsistindo hoje apenas pela 
tolerancia da Europa, ou pelo indifíerentismo d'esta 
época de profundo desalentó, de incertezas e des-
crenga, que amea5a a civilisayao conquistada sobre a 
barbarie paga e ismaelita no longo periodo de desoito 
seculos de victorias e gloria. 

A Hespanha, que tem no seu brasao estes nota-
veis emblemas dos seus servidos e benemerencia, po
de inscrever no seu escudo as divisas mais altivas, 
porque ninguem poderá appellidal-a de immodesta e 
jactanciosa. 

Ainda hoje n'esta era de descren^a, em que é 
moda ostentar mingua de religiao, e é titulo de cré
dito o desplante na impiedade e até na ausencia da 
moral, a Hespanha ergue com orgulho a fronte corea
da de louros virentes e proclama aberta e desassom-
bradamente a sua fé e a persistencia inquebrantavel 
em mantel-a, e por ella combater heroicamente como 
pelejaram seus maiores no antigo e no novo mundo. 

Por isao celebra ella os centenarios dos seus poe
tas christaos, dos seus pintores catholicos, dos seus 
guerreiros religiosos, e dos seus santos que esmaltara 
tanto a historia da patria, como o florilegio da Egreja, 
e nao se conspurca, fazendo apotheoses aos seus ty-
rannos, que tambem os teve. 

Eil-a que vae relembrar pela vez tricésima de de
cadas as admira veis virtudes de Thereza de Jesús, a 
heroina e humilde carmelita, que a um tempo tivera 
vida penitente, coracjao pleno de ardor, penna elegan
te, e palavra repleta de eloquencia. 

Assim convinha; assim devia de ser. A religiao do 
Crucificado, 'que se refugiara nos alcantís das Astu
rias, que reunirá em volta de si os vencidos pelo es
tandarte do Propheta, que reparara as suas derrotas, 
embalada pelo sussurro das vagas que se despedagam 
contra os rochedos da costa da Cantabria, e pelo sibi-
lar do norte por entre as selvas dos despenhadeiros 
<las montanhas abruptas do septentriao da península, 
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consolidou-se com o amor da patria, da independencia 
e da liberdade, e sendo urna doutrina, um código, urna, 
crenga sobrenatural, foi e é ao mesmo tempo urna in-
stitui§ao nacional, urna lei commum, monumento dos 
costumes. A religiáo catholica é tao essencial á Hes-
panha como o solo onde fluctúa a bandeira dos leoes 
de Castella, como a cadeia dos Pyrineus que a separa, 
das Gallias, como o Océano que banha as suas asper-
rimas costas do norte, como o Mediterráneo que oscula 
as deliciosas margens do nascente e do sul. 

Entre esses dois mares, o grande lago das subli
mes epopeias, das glorias do passado, das leudas dai 
mythologia, da magestade do povo-rei e das navega-
goes dos semi-deuses e dos héroes, e esse outro cuja 
extensao parece quasi illimitada, e cujos annaes recen
tes sao de urna realidade irrecusavel, tbeatro assom-
broso da audacia dos grandes e ousados navegantes; 
a Hespanha, abaluartada pelos Pyrineus, rica de mo
numentos e de recorda5oes, confortada pela fé e pela 
energía nacional, sera embargo das suas desgranas e 
dos seus desastres, é ainda e será sempre a nagao ca
tholica, cujo cora§ao palpita incessantemente pelas 
grandes coisas, pelas ideias elevadas, pelos sentimen-
tos generosos. 

Nao desdenha ella a humilissima carmelita, que 
dentro dos seus mosteiros passara a sua odysséa, e se 
nao tivéra um poeta como Homero para cantal-a, um 
Curcio ou um Livio para historial-a, deparou escripto-
res que a biographaram, e até poetas que Ihe teceram 
soberbos cánticos era harmoniosos versos. Maior do 
que tudo isso resta-lhe como monumento a tradigao 
oral, a Ordtm monástica que reformara e enaltecerá, 
as suas poesías repassadas de sentimento, a suave 
prosa dos seus escriptos, onde se espelha a sua alma, 
se narrara as suas luctas, se memorara as suas victo
rias. Maior pregao do que tudo quanto de Thereza 
resta ainda, e que o furacao das revolugoes nao der-
rocára, é a senlen^a da Egreja militante, que a guin-



19 

dára aos altares e attestára que a sua alma gloriosa 
alcangára a mais difficil e invejavel victoria. 

Por tao insignes prendas nao é para admirar que 
para a Egreja e para a Hespanha seja Thereza um 
rubira, um diamante precioso. Por isso muitos ehro-
nistas nos deixaram a narragao da sua vida, e ella 
mesma a escrevéra e corre impresso esse trabalho j á 
traduzido em outras lioguas; publicaram tambem da 
grande santa urna vida em latim os padres da Com-
panhia de Jesús, continuadores de Bollando, como par
te da obra d'elles Acta Sanctorum; e ainda um poema 
completo em oitava rimada Ihe consagrára o nosso 
Frei Manoel das Chagas, carmelita cacado, que n'este 
sublime argumento exercitara a sua phantasia, inspi
rada pelo favor das camenas. 

Ao citado poema déra elle o titulo de Thereza mi
litante, e corre impresso por Matheus Pinheiro, em 
Lisboa, no anno de 1630, contendo VIII-215 folhas em 
oitavo. » 

Tambem o nosso Nuno Barrete Fuzeiro Ihe con
sagrára urna biographia completa, em volume folio 
grande, assás rico e abundante no assumpto, embora 
for§ado no estylo, pela fatal tendencia da época, em 
que escrevéra, quando o gosto dos nossos classicos do 
seculo décimo sexto, tao natural e corrente, estava 
eivado dos vicios da exageradlo, do requintado gon-
gorismo. 

Se a heroica santa era hespanhola, e portante de 
nacionalidade alheia á portugueza, sendo, como fóra, 
um dos maiores portentos do tropel innúmero das vir-
gens a Christo consagradas, cessa de ser gloria exclu
siva da sua patria e passa a ser patrimonio de outra 
nacionalidade mais larga, porque abrange toda a fa
milia humana, a Egreja catholica, á qual pertencem 
todos os povos. E n'essa qualidade a honram e cele-
bram os filhos da mesma Egreja em todas as linguas 
que fallam. 

Tomaram-na para argumento esses nossos compa-
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triotas, e se o assumpto era raaior do que suas forjas, 
conseguirana ao menos desempenliar-se, e a Estrella 
d'Avila teve em linguagem portugueza quem comme-
morasse suas grandezas. 

Essas obras forana compostas quando ainda esta-
vam vivas as memorias da celebre reformadora do Car
melo, e quando urna era de fé e de religiao chamava 
para estes assumptos a actividade de todos os enge-
nhos; hoje, tres seculos sao passados sobre o sepul-
chro, que encerrára os restos exanimes, onde habitára 
a alma piedosa da Carmelita; os homens presentes tem 
ideias mui diversas das que occupavam a atten^ao dos 
que se extinguiram ha muito; as opinioes sao outras 
e a direcgao dos espirites muito diversa'. N'este 
mundo materialisado, insensivel como o bronze, sepul
tado ñas trovas do naturalismo, e afanoso so pelo» 
prazeres e pela vida alegre e fácil, parecerá extranho 
que se te9am louvores á pobreza, á Immildade, á abne-
gaejao resoluta e formal. 

Especialmente em térra portugueza, onde parecem 
obliteradas todas as ivxjoes da moral, do justo, da vir-
tude; n'este paiz decadente e individado, que se oocu-
pa de pequeñas questoes, de disputas esteréis, de mes-
quinhas e lastimosas discussoes; que se deixa arrastar, 
esmorecer, definhar, esperando tranquillo a morte, que 
paixoes pequeñas, maus directores, indolentes estadis
tas Ihe preparaiu; n'esta na^ao, que tao grandes coi
sas fez e tantos direitos alcan§ou á estima e admira^ao 
do mundo, onde impera desenfreada urna imprensa de-
vassa, que só pompea pelo insulto, pela caricatura 
soez, pelo destempero da linguagem, sem haver forja, 
nem vontade, nem moralidade para reprimir-lhe as de
masías, a nao ser pelo desprezo e nao pelo rigor das pe
nalidades ; parecerá extranho que se venha ainda fallar 
da ardente Seraphina do Carmelo, ainda mesmo por 
occasiáo do seu tricentenario 5 que se louve uma freirá, 
quando o monacbismo está condemnado pelos liberalis-
simos senhores do poder, que se rememorem as suas 
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ac§oes e escriptos mysticos, quando lioje ninguem pro
cura nem pode imitar aquellas ou ler estes. 

Em que se occupa hoje a sociedade portugueza, a 
que se destinara os seus membros de ura e outro sexo? 

A sociedade portugueza occupa-se de frivolidades, 
de zombarias, de malqueren9as. A imprensa trata de 
vilipendiar tudo, minar as instituÍ9oes, derruir a reli-
giao, conspurcar a moral, insultar os homens, disputar 
as primazias de partidos, cuja differenga de principios 
nao descobrem nem os mais consummados politices. 
Ñas assembleias parlamentares, nos comicios, convo
cados irregularmente, tumultuam as paixoes, os maus 
sentimentos, a inveja, a ausencia do bom senso. 

Fora d'estes centros directores os homens proou-
ram arranjar-se, como costuma dizer-se; os menos fa
vorecidos de protecgfHo emigram; os que esperam pa-
drinhos, os que nao querem trabalhar, e aspiram a 
percorrer urna existencia fácil e ociosa, entregam-se á 
carreira de empregados públicos; os que sao menos 
ambiciosos contentam-se com a adquisigao de titules 
nobiliarchicos, dados sem selecgao, considerados como 
fonte de receita tributaria. 

As pessoas do sexo frágil sem outro recurso além 
do matrimonio, ou deixam tambem a patria, ou pas-
sam vida pouco edificante. 

A i d'aquelle ou d'aquella que sentir abrazar-se-lhe 
o coragao no amor pelo Supremo Bem, e conceber 
aspiragoes pela vida perfeita! Para uin e para a ou-
tra todas as portas se taparam a pedra e cal, e se 
fóra dos recintos, que a piedade consagrara á medita-
§ao e retiro, tentar alguem entregar-se a esses exer-
cicios, a liherclade estremece e as sentinellas que velam 
pela sua manutengao bradam ás armas! 

Segue-se logo a assuada, o insulto, os apedreja-
mentos, todas as manifestagoes das bacchanaes, todos 
os meios coercitivos dos sectarios do mal para que 
nao surja em parte alguma o contraste entre a virtu-
de e o vicio asqueroso e truculento. 
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Sem embargo cTesta desordenada corrente da epo-
clia em toda a parte, mas com notavel superioridade 
n'esta térra de Portugal, que menos devia dar exem-
plos de tao funestas aberra§oes, a virtude ha de sem-
pre ser o ouro finissimo, cujo toque nao pederá coa-
fundil-o com a protervia; a moral nunca se baralhará 
com o desaforo; a verdade nao será confundida com 
o erro; a luz esclarecerá sempre os espirites, e ainda 
no meio das trovas poderao evitar-se as quedas e a 
desgraya. 

Por entre os desvarios mais funestos, na noite 
sombría do erro, divisar-se-ha sempre a Estrella Polar, 
que indicará a verdadeira derrota, o rumo que cum-
pre seguir em demanda das praias, onde se encon-
tra seguro e franco o porto de abrigo. 

A vida e a obra de Santa Thereza de Jesús serao 
sempre em todos os tempes o reflexo d'essa pureza 
ideal, que só habita nos ceus; a copia d'essa figura di
vina, que so lá mora; a imagem de urna realidade, 
que nos é vedado contemplar. 

Esse ascetismo abrazador ó um facto do passado, 
que o inundo de hoje nao comprehende, nao admitte 
nem tolera; e todavía esse passado é bello e formoso, 
como o romper esplendido da aurora, ou como o dou-
rado, melancholico, grave e solemne do occaso em 
urna tarde socegada e suave. 

Esse passado é tranquillo como o lenijol do mar 
em calmarla, onde a claridade dos astros, que povoam 
a abobada celeste, se espelha e reflecte; e o presente 
com todas as suas revolujoes e no frémito com que 
tumultúa, é como o pelago revolvendo as fezes depos
tas no seu leito e vomitando-as para o ar em espumas 
chelas de lodo e immundicie. 

E quando no silencio e ás horas mortas da noite 
se medita e pensa n'essa paz d'alma, que embalava os 
somnos tranquillos d'aquelles que adormeciam sobre as 
lageas do claustro, extranhos ás intemperies do frió, 
ao orvalho da noite, aos phantasmas, que infundem o 
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^pavor, consideranclo o nada das cousas humanas e as 
magnificencias da cruz, visitados por sonhos suavisrü-
mos, onde entreviam as delicias de um muado futuro, 
¡premio dos escolhidos e dos fiéis até á morte, occor-
rem ao imaginar as venturas e os extases d'aquelles 
que se segregavam de um mundo de iliusoes para go-
sarem duas bemaventuran^as em vez de uma só ; e 
entao detesta-se a agita^ao incessante, em que por 
vontade ou por for§a se é condemnado a supportar esta 
vida afanosa e inquieta, que o progresso hodierno con
cebe como conquista do sen lidar, ideal do seu futuro. 

Vamos percorrer alguns dos factos principaes d'es-
sa vida contemplativa, devota e penitente da Sublime 

^doutora e thaumaturga, que fiorescéra em Avila, mo
delo do antigo, que o mundo moderno engeita, mas 

• que a catholica Hespanha admira, e com ella deve 
admirar a porcao selecta da nagao portugueza, onde 
ainda nao penetrou esse esphacelo repugnante, que in-
vadiu as carnadas corrompidas de um povo outr'ora 
exemplar nos seus sentimentos religiosos, na sua mo-
ralidade e nos brios do pundonor e honra, que n'ella 
se baseam. 

Abordando este argumento elevado, nao pertende-
mos recompór a historia da vida assombrosa da cele
bre Carmelitana, e transcrever o conjuncto das obras, 
devidas á sua ppnna tao piedosa quanto eloquente. Es-
sas obras correm impressas, como j á dissemos; e a sua 
biographia foi esbogada, além dos escriptores nacio-
naes que j á citamos, por outros, hespanhoes e fora?-
teiros de nao menor nomeada, fóra ainda os chronis-
tas da Ordem, que querern fazer remontar a sua ori-
gem ao Propheta Elias, que foi arrebatado no carro 
de fogo, como é certo pela Sagrada Escriptura. 

Na escolha dos directores para a historia de Santa 
Thereza, a difficuldade está só em haver tao abun
dante copia d'elles que impossiv«l se torna ouvil-os 
todos. E na verdade, como o assumpto é grandioso e 
repleto de maravilhas, muitos foram os escriptore» 
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que Ihe consagraran! a sua penna, as suas investiga-
goes e vigilias. 

Entre os principaes hageographos que trataram 
da vida de Santa Thereza, citaremos Diego de Yepes,. 
que escreveu a Vida virtudes y milagrea de, la bien
aventurada. Virgen Teresa de Jesús, vmpressa em lá» 
hoa eni 1630. A autobiographia da Santr acha-S€ ] 
blicada no original e em traduc^oes, ner/'o i nuiis i 
cente em lingua franceza, vertida pelo Padre Uonix, 
nome assás conhecido entre os auctóres exicksiasti • 
modernos. Os senhores Villefore e KOIK V •• pahl 
ram em 1748 e 1810 a vida ¡'esta Santa', cm 
plissima extensao; Vandern.i-1!*m 1845 ein .i" •« . 
las publ¡cou==j4cía Santa' 2 ht rasim a ilesa, ; 
tragues e commentarios. OeoMpou-sf largarp* 
acgues de Santa Thereza o • etebre auctor da 
theca. dos escriptores da Ccupanhia de Jesús, • 
Pedro Ribaden^yra, que esáoroveu o bem coi 
vro Flos Sanctorum, o libro de las vida* 
tos, obra reimpressa m ni tas vezes e t¡ :;.•::«.. 
outras linguas, e principalmente vulgar isa ÍI-KV 
com o nome de Fleurs des Vi es des Si 

O celebre auctor raystico Saint Jure no livro dos 
eleitos, ou Jesús Crucijícado, e no amoroso tratado-
que Nosso Senhor Jesús Christo fez e denittiistrou no 
Santissimo Sacramento do Altar, ha-uriu i maior co
pia dos seus p.ensamentos ñas bel i - ' ineditagoes de
Santa Thereza; Pedro Helyot, vulgarmente chamado 
Padre Hippolyia, ñas suas monumentaes obras, in-
cluindo o fice; i ¡ario sobre as ordens monásticas, re
ligiosas e miUcíi'.-es e congregagoes seculares; Hermant 
nos seus trabaihos biographicos, Henrion, na sua. His
toria da Egreja, o abbade Grisúes no Espirito dos 
Santos, e finalmente quasi todos os escriptores mysti-
cos, históricos e ecclesiasticos, consagram á gloriosa 
Virgem d'Avila artigos e noticias valiosas e extensas^ 

Entre todos os prégadores que trataram este gran
dioso argumento, que sao muitos ou quasi todos, e dif-



25 

ficil será recordar n'este momento todos os que o des-
envolveram, avantaja-se, como era de esperar, Bos-
suet, tomando por assumpto o texto: Nostra aufem 
conversatio in coelis est,- e ao lado d'elle o mavioso Fe-
nélon, tomando para comego do sen monumental dis
curso o texto: De excelso misit ignem in ossihus meis 
et erndivit me. 

í ía memoria que vamos escrever em honra da Se-
raphina do Carmelo, e como homenagem ao seu t r i 
centenario, pela na^iío portugueza, se melhor penna 
se nao apreseníar a tributar-lhe mais valiosa oblado, 
temos só em vista contar da vida da Santa tanto quan-
to baste para se comprehender a sua «levantada san-
tidade; e tambem da importante reforma que ella fi-
zera na Ordem, em que professára, fíorescera e mor-
rcra, aquillo que houve de considera9?io para a na9ao 
portugueza, alevantando assim mais um padrao á ex-
cellencia da severa e austerissima reforma carmelitana 
n'este paiz; tao pura, santa e irreprehensivel fora, 
entre nos, essa admiravel mstitui^ao, que nunca cen
tra ella surgirá urna queixa, um ataque, urna aggre;;-
sao, por parte dos povos e dos governos. Pareceria 
que tendo-se em vista a excellencia da sua vida, este 
ramo do monachismo devéra ter escapado aos furacoes 
da revolugao; mas nao succedeu assim. Até os humil
des carmelitas foram expulses dos seus pobrissimos 
asylos. Mas que importa? No deserto do Bussaco, tes-
temunha de admiraveis actos de abnega^ao e saatá 
penitencia, onde o rigor da disciplina monástica tocára 
as raías do heroísmo, dao-se hoje bailes e fazem-se 
passeios apraziveis; a via-sacra está arruinada e aos 
textos bíblicos succederam-se inscripgoes blasphemas 
e indecentes; o progresso marcha ávante no sen trium-
pho! Deixemol-o passar; desviemo-nos, nao para lan-
<jar-lhe cobertores de damasco na sua glorificagao, mas 
para nao perturbarmos com a descren§a, que nos as-
siste, sobre as suas vantagens para os individuos e 
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para as collectividades, os hynmos com que se accla-
raa a sua apotheose. 

Tripudiem as bacchantes n'essa Babyloaia, qué 
pompeia vaidosa, nao procurándo ao menos encobrir 
com veus diaphanos as acgoes mais repelientes; reco-
Ihamo-nos no nosso espirito e des5amos ás cryptas; 
ahi demoram as purissimas alegrías, e pode consolar
nos a esperanga. Ahi está a cruz, e pendente d'ella o 
Redemptor; se o vento adusto do deserto a derruiu 
das cidades e das magnificencias do progresso do ma
terialismo, ella se eleva sempre onde o espirito possá 
alar-se soltó e desembaraQado das peias que o pren
dera aos prazeres ignominiosos dos sentidos; nos pin-
caros das montanhas, ñas cumiadas dos rochedos, ñas 
clareiras dos bosques, nos desvies das quebradas, á 
beira mar, a§oitada pelas vagas e pelos ventos e accos-
sada pelos vendavaes; no interior das catacumbas, no 
amago dos coragoes, ella ahi reina soberana e d'ali 
espadaña torrentes de bengaos, efHuvios de gragas, 
brisas suavissimas de consolayoes. 

Ajoelhado aos teus pós, cruz abengoada, symbolo 
da redempgao do genero humano, abordemos a Vi r -
gem do Carmelo, que abracada comtigo, supesando-te 
em seus debéis hombros, trepara a difficil e escabrosa 
ladeira da perfeigao, e chegando ao topo d'ella, dila
tara os pulmoes e pregando-te firmissima no solo, ex
clamara; «Finalmente estou salva». 



C A P I T U L O II 
Oratnas semper pro vobis ut digoe-

tur vos vocatione saa Deas nos-
ter, et implcatomnem voluotatem 
boaitatis et opas fideí ia virtate. 

n THESS. 1-11. 

SUMMARIO 

^Nascimeato de Santa Tnereza. Estaco da Hespanha n'essa épo
ca, — a mais esplr-ndida para esta potencia. Sentimentos ca-
valheirosos e ehristáos d'este periodo histórico. Paes e familia 
da Santa. Perturbacoas religiosas do tempo. Santo Ignacio de 
Layóla e Santa Tnereza de Josas. S. Segando, evangelisador 
de Av la. Perteneia á Lusitania, cuja sé metropolitana era Ma
rida. Prisdllian'>, e erros do presciilianismo. Sua origem. Di-
gressáo sobre o gnosticismo, Luetas promovidas pelo priscilha-
ñismo. Synthese d'esta heresia. C l̂ebridade d'Avila.«MHTtyrlo 
de S. Vicente e de suas irmas. Divisa d 3 Avila. Posigao ele-
vadissima d'esta cidade. Digna era de ser o benjo de Tnereza. 
lu fane ia de Santa Thereza. Deseja ser martyrisada. Foje de 
casa, e ó surpr^hendida. Procara depois a vida de anaehoreta. 
Morte da m a l da Santa. Perigos a qae se acha exposta depois 
(i'isto. Palavras de Santa Tnereza expondo o qae passára. E n 
tra lomo edaeanda em am convento de Agostinhas. Sabe por 
motivo de doenga. Vai a casa de saa irmá mais v e lha e passa 
pela de um sm tic. Comeca a pensar em faz^r-se religiosa. 
Sabe para isso da casa paterna com ara de seas irmáos. En
tra no convento da Enearnacao das Carmelitas de Avila. O es
tado monástico. 

A N T A Thereza de Jesas veio ao mun
do eni Avila, no dia 28 de mar9o de 
1515. (*) 

Avila, cidade episcopal da Castel-
la-a-Velha, cuja capital é Burgos, é 
banhada pelo Adaja e está entre as 

(') O pae da Santa deixou um ass^nto, onde diz que sua 
Alba Thereza nasceu a 28 de mar^o de 1515, ás cinco horas da 
manha e era urna quarta-feira. Foram seas padrinhos Vela Ntt-
ñez a D. María del Aguila, filha de Francisco de Pajares, e foi 
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montanhas, que tem o mesmo nome, ramificagoes do 
Ouadarrama. 

Na cadeira de S. Pedro sentava-se ainda o grande 
vulto histórico, litterario e artístico, que deu o nome 
ao sen seculo, o magnifico Leao x da distincta e es
clarecida casa dos Medici. A Hespanha havia attin-
gido o apogeu do sen esplendor e importancia politica. 

Fernando v e Isabel, aquelie de AraglSo, esta de 
Castella, haviam pelo sea consorcio reunido as duas 
coroas, e pelas suas conquistas tinham expungido da 
peninsula o derradeiro reino mauritano. Granada via 
abater as meias-luas, e o sagrado lábaro da Cruz se 
alevantava no alto da Alhambra e do Greneralifo; Boab-
di l ia buscar nos areaes de Africa o refugio e a tran-
quillidade, que a sorte recusou ao vencedor dos A.ben-
cerrages, ultimo soberano do famoso imperio dos A l 
mohades. 

Gon§alo de Cordova, o celebre Gonzalo r'-'man
des de Aguilar, exhalava o ultimo suspiro n'essa mes-
ma Granada, que elle havia conquistado para os seus 
soberanos; ahi, no desterro, abandono e esquecirnento^ 
expiava a gloria de ter unificado o dominio christao 
na peninsula, de haver assegurado á coroa de Castella 
o reino de Ñapóles, pelejado e triumphado em Bar-
letta e Seminara, batido e derrotado os francezes e o 
duque de Nemours em Pouille e Cerignola. 

Isabel, a catholica, era j á fallecida; Joanna, a 
lenca, sua filha, reinava em Castella, sob a tutella de 
sen pae o rei d'Aragao, Fernando v ; a infeliz prince-
za, j á viuva de seu marido o archiduque Philippe, en
cerrada como louca, via ampliar a extensao de seus 
estados, com a conquista da Navarra, e as extensissi-
mas possessoes do novo mundo; mas de que servia á 

baptisada a 4 de abril pegulnte, Ha Egrfja de S. Joao ; n'esse 
día se disse a primeíra missa na Egreja das Carmelitas calcadas 
da Encarna^ao, onde a Santa professou. 
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misera rainha tao largo patrimonio se, ferida no cora-
^ao pela infidelidade do esposo, privada d'elle pela 
morte, que Ih'o arrancara, entregue a-urna melancolía 
desesperada, condemnada a nunca reinar e a tutella 
definitiva pelos grandes da sua corte, jazia encerrada 
em uma prisao, e esperava a provecta edade para mor-
rer em Tordesillas, ora sob as ordens de seu pae, ora 
sob as do proprio filho? 

No auno de 1515, quando Thereza alvoreceu em 
Avila, ainda Fernando v reinava na Hespanha, uniíi-
cada apoz oito anuos de luctas incessautes; e o Gar-
deal Ximenes aguardava a morte do monarcha para, 
no propinquo reinado de seu lilho Carlos v, que o hábil 
ministro conseguiu antepor a sua Augusta Mae, deca-
hir do regio agrado e volvendo ás suas func^oes ar-
chiepiscopaes em Toledo abandonar no extremo quar-
tel da vida um mundo, em que tanto se comprazía, 
parecendo menos Cardeal e Arcebispo do que politioo 
e cortezao. Todavía, era n'esse momento que a Hes
panha se tornara a maior potencia do mundo. O seu 
pavilhao fluctuava em todos os mares e hasteava-se 
ñas amelas de todas as fortalezas. Na península his
pánica só Portugal mantinha a sua autonomía, affir-
mando-a por acgoes heroicas e conquistas em todas as 
partes do mundo, rivalisando em heroísmo e gloria 
com a poderosissima visinha. 

Os mouros, submettidos em 1402, só foram tole
rados em parte dos territorios andaluzes, onde outr'ora 
dominaram, mas como subditos e tributarios. As ilhas 
Baleares e a Sardenha, j á dominada pelo sceptro de 
Aragao, formavam parte integrante da coróa das Hes-
panhas; a Navarra havia-lhe sido incorporada; a Sici
lia, o reino de Ñapóles, e até o ducado de Milao, to
dos italianos, recebiam a lei do leao de Castella, re
sultado das facanhas de Gonyalo de Cordova; as armas 
hespanholas haviam penetrado até além das barreiraa 
da Frauda; a antiga Sequania, la Franche Comté, con
dado palatino de Borgonha, depois de uma historia ce-
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lebre, que se prolonga durante uns poneos de seculos, 
nos quaes passára pelas mais extranhas vicissitudesT 
p o r for9a dos rigorosos principios da lei sálica, ia en-
corporar-se nos estados da casa de Hapsburgo, nao 
podendo conseguir ser franceza senao pelo direito de 
conquista, que Ihe impozera, com esse cunho, o belli-
coso reinado de Luiz x i v , sendo tomada em 1668, pela 
primeira vez, e readquirida dez ánnos mais tarde, con-
jseguindo-se entilo unil-a definitivamente á Fran§a pela 
p a z de Nimegue. 

O Roussillon tambem era hespanhol; e os Paizes 
Baixos reconheciam o poderoso soberano de Castella; 
assim na Europa os paizes mais importantes e uberto-
sos eram governados pelos conquistadores de Granada, 
que a um tempo eram os primeiros navegadores do 
mundo, e á medida que dilatavam o seu imperio no 
antigo territorio dos romanos, iam fundar em térras 
Ignotas vastissimas colonias, que um dia haviam de 
ser outras tantas opulentas nacionalidades; desde o 
México ao Norte da America, percorrendo o mar das 
Antilhas, torneando o Pacifico até ao estreito de Ma-
galhaes, os continentes e as ilhas, tudo era calcado 
pelos exercitos castelhanos, todos os mares eram do
minados pelos galedes da Hespanha. 

Um anno depois do nascimento de Thereza, o filho 
da desditosa Joanna, a doida, e de Fernando V , falle-
cendo este, era empossado na vasíissima monarchia 
das Hespanhas, para depois unir sobre a sua cabe9a a 
esta Coroa , a imperial d'Austria, succedendo a seu avo 
o imperador Maximiliano. 

Disputára-lhe o imperio o rei de Franca, Fran
cisco i, que destrocado ñ a s planicies de Pavia, teve de 
passar pelas forcas caudinas, assignando em Madrid o 
famoso tratado, que íoi origem de tantas, tao prolon
gadas e desastrosas guerras, em que o héroe de Pavia 
e vencedor de Barbaroxa nao levou sempre a melhor. 
Carlos v, vergando ao peso de tantas coróas, e canga-
do de governar tantos povos e dominar sobre a maior 
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parte da superíicie terráquea, cedendo o sceptro das 
Hespanhas a seu filho Filippe I I , que mais tarde íbi 
rei de Portugal, depois do desbarato das forjas milita
res d'este reino nos areaes de Alcacer-Quibir, de fu
nesta recordagao, veio terminar seus dias no mosteiro 
de S. Justo, presenceando em vida as suas proprias 
exequias. 

Era n'esta epocha de brilhantismo para a sua pa
tria, quando a nagáo attingia o zenith da sua gloria e 
nada fazia prever a successiva decadencia, que Ihe 
acarretára o tempo e a instabilidade das cousas huma
nas, que para a humildade e penitencia nascia na pe-
quena cidade d'Avila, ou Abula, essa menina destinada 
para a coroa da santidade e sceptro da virtude, em que 
conquistára nao menos fama do que os reis, ministros 
e capitaes, que illustraram a epocha em que ella vive
ra, envolvida no habito das Virgens do Carmelo. Essa 
tér ra , onde ella nascia, havia sido fertilisada pelo san-
gue dos guerreiros e dos martyres; em toda a parte, 
n'esta térra de Hespanha, se havia travado, durante 
seculos, lucta terrivel e desesperada entre os christaos, 
que prégavam o Evangelho, e os infieis que adoravam 
o Alcorao, entre os defensores da Cruz e os sectarios 
do Propheta. Se á civilisagao arábiga succedera a som
bría ignorancia dos mouros, os cavalleiros de Cava-
donga, pelo esplendor das suas faganhas, pela fidalguia 
e nobreza do seu porte, tinham conseguido levar a po-
lidez e o sentimento da honra ás fileiras dos seus mes-
mos adversarios; todavia, sangue em torrentes jo r rá ra 
pelo solo n'essas pugnas gigantescas de raga e de cren-
ga; e em toda a parte a térra cobria os ossos dos guer
reiros, dos martyres e dos santos, assim como os dos 
ismaelitas, que so serao destrincados na hora final do 
julgamento, quando a missao da humanidade se achar 
consummada. 

O porfiado da contenda, a sua duragao secular, a 
communicagao entre vencedores e vencidos, nao exci-
tava á vinganga, que é inseparavel das refregas bre-
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ves e sangrentas. Esse desformo nao era neoessario aoa 
Reis que gosavara os fructos da conquista, nem aos 
vassallos que com elles foram companheiros e partici
pantes. 

Mas n'essa epocha de gloria e de expediíjoes ar
riscadas e bellicosas havia um sentimento, que sobre-
levava a todos os outros, e esse sentimento produ-
zia héroes nos campos de batalha, nautas arrojados 
ñas planuras dos mares, habéis ministros nos conse-
Ihos da coroa, modelos de santidade no interior dos 
claustros. 

Os crimes mesmos nao eram isentos de uma certa 
grandeza, e se militas vezes os fizera perpetrar a su-
persti§ao, nunca Ihes dóra causa o sentimento, que, con-
soante as ideias do tempo, nao podesse ter justificagao 
razoavel. 

Uma certa nobreza, verdadeira fidalguia, pairava 
sobre todos os acontecimentos, e aquellos que passaram 
na térra, n'essa epocha, ou cingindo a espada, ou de
mandando regioes longinquas, circumdadas de um pres
tigio fascinador, ou encerrando-se ñas celias de um con
vento, tinham um grande mobil, diante dos olhos, que 
nada tem de comparavel com a vileza dos interesses 
mesquinhos, que surgirá entre os descendentes corrom
pidos dos homená d'aquella tempera forte. 

O modelo de uma alma verdadeiramente enérgica 
encontramol-o em Thereza de Jesús, que partencia a 
urna familia distincta pela sua ascendencia nobilitada. 
Seus paes foram AfFonso Sanchos de Cepeda e D . B r i -
tes Avila de Ahumada. O primeiro havia sido casado 
em anterior matrimonio cora D . Catharina del Pezo y 
Enau, e d'este eolace teve tres filhos; viuvando e pas-
sando a segundas nupcias com D . Brites houve nove 
filhos mais, sete varoes e duas senhoras, uma das quaea 
fora Thereza, a gloria de todos e a mais firme advo-
gada em beneficio de seus paes e irmaos para que 
obtivessem a salvagao eterna, objectivo principal d'esta 
vida mortal e transitoria. 
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Se a epocha em que Thereza veio ao mundo era 
Je esplendor e gloria para a sua patria, nao deixava 
tambem de ser tempo de profundas perturbagoes reli
giosas. O frade apostata de Wittemberg encetára a sua 
missao infernal de pregar doutrinas falsas e abalar o 
-edificio da religiao e com elle o da sociedade que so 
n'aquella tem alicorees seguros. Dominado pelo orgu-
Iho e pela concupisciencia Luthero, proclamando prin
cipios erróneos, mas acommodaticios ás paixoes dos 
sentidos, relaxadas na moral e seductoras para as al
mas mal abroqueladas contra as insidias do vicio, in-
cendiou a Allemanha e alera de perder multas na
dóos suscitou guerras sangrentas, que durante rauito 
tempo causáram damnos, cujos eífeitos ainda boje se 
sentera. 

N'essa crise dolorosa para a Egreja, fez resplan
decer a Divina Providencia, no firmamento dos seus es-
•colhidos, muitos varoes doutos e fortes, que oppozeram 
barreira á invasno do mal, e nao se valeu só d'estes 
elementos enérgicos, mas ató da fraqueza do sexo dé
bil , que no animo e nos brios nao se mostrou menoa 
dedicado do que o sexo forte. 

E se para este fim a Hespanha entre os monta-
nhezes, sempre ardentes e resolutos, da Cantabria, fez 
apparecer Ignacio de Loyola, para encetar essa lucta 
quasi legendaria, que o Santo, por si e por seus filhos 
sustenta ha mais de trezentos annos, sendo os primei-
ros na linha dos combatentes, no guarnecimento dos 
parapeitos, na testa de columna do assalto á brechaT 
onde o erro esgota todos os meios da defeza vigorosa, 
essa mesma nagao, para exemplo de outra ordem, sus
citou, nos limites da antiga e afamada Lusitania, uma 
fraca mulher, destinada, como o heroico cantábrico, 
para as grandes coisas, para os mais violentos combates, 
para os factos assombrosos da penitencia e da devogao. 

Bastara estes dois nomes, Ignacio de Loyola e 
Thereza de Jesús para que a Hespanha possa orgu-
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Ihar-se de ser urna das nagoes, que mais servidos haja. 
prestado á Egreja, á verdade, á civilisagao. 

L á n'esse paiz agreste e ao mesmo tempo fertilis-
simo entre o Ebro, a parte oriental das Asturias, o 
golpho de Gasconha e os Pyrineus, demora um povo 
de bravos, celebres pela sua valentía corporal, pela 
energía da sua alma e pela fé abrazadora que devora 
os seus coragoes; e digno filho d'essa generosa ra^a foi 
o fundador da Companliia de Jesús, fadado,.como o 
Divino Salvador, cujo nome assumira, para alvo de to
das as contradic§oe3. 

Aqui, entre o Tejo e o Douro, no territorio, que 
occupáram os antigos lusitanos, em clima mais tempe
rado, no meio de urna natureza menos tumultuosa, 
teve o berco a reformadora do Carmelo. A cidade que-
a viu alvorecer foi urna das privilegiadas, que primei-
ro receberam a boa nova; o seu primeiro evangelisador,. 
consoante a tradifao e o testimunho de escriptores gra
ves, foi S. Segundo, discípulo dos Apostólos e contem
poráneo do Principe d'elles. N'esses tempos afastados, 
os geographos fallavain de urna Abula ou Abyla, que 
era urna das columnas de Hercules do lado meridional 
do estreito, como o Calpe formava a outra da banda 
de Hespanha. Strabao, Ptolomeu, Polybio, S. Jerony-
rao e Joseph, hebreu, nos fallam de diversas Abulas, 
Abylas ou Avilas; mas a patria de Santa Thereza é a. 
Avila que mencionara Idacio e o ^eographo núblense,, 
englobando-a cora Salamanca e Zamora. 

Se uma supposta Avila Bastitania reclama a prio-
ridade como Sé de Sao Segundo, nada auctorisa siipi-
Ihante pretensílo, por isso que nos concilios, celebra
dos em Hespanha, so os bispos Abilenses ou Abulen-
ses tomavam parte, e estes erara lusitanos e suífraga-
neos da Egreja metropolitana da raesma provincia,, 
sita na sua capital, Merida, ou Sé emeritana. 

Se a p r é g a l o que em Avila fizera Sao Segundo 
Ihe deu certa celebridade nos annaes da Egreja, o que 
a tornou mais conhecida nao foi o Bispo, instituido 
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mo nascente procurava penetrar em todas as regioes, 
submettidas ao imperio dos Cesares; mas sim outro 
Bispo, intruso, lobo que se insinuou no redil, par* 
contarainal-o com a pe^onha do erro. Priscilliano tor-
nára-se famoso pelos seus erros, pela sua contumacia, 
lamentoso supplicio e falsissima sementé de abomina-
^oes, que deixou, dando occasiao a uma historia, que 
a antiguidade nao deixou ficar no esquécimento. 

Este heresiarcha hespanhol occupou por algum 
tempo a Sé de Avila, introduzindo-se n'ella pelo au
xilio de outros sectarios dos seus desastrosos desvarios 
moraes e doutrinarios. As ideias insensatas, que elle 
espalhava, nao eram, todavia, originarias d'elle; ha-
via-as recebido de importado grega, vehículo por on
de se transmittiam todos os sophismas. A historia ec-
clesiastica das primeiras edades do Christianismo nos 
menciona tres Marcos, todos gnósticos, que successi-
vamente emittiram doutrinas, de que Priscilliano se 
apoderen, fazendo-se chefe de seita. O primeiro Marco 
fundón um systema, bascado ñas lettras do alpha-
beto grego, formando com ellas uma serie de figuras 
phantasticas. Essas lettras, pelas suas ligagoes, de-
composÍ9oes e aggremiagoes, formavam todos os mys-
terios de Deus incomprehensivel, dos anjos e de aeons, 
resultando d'aqui um pleroma maravilhoso. Para pro
pagar a sua doutrina o astuto gnóstico recoma a ar
tificios e sortilegios, illudindo os incautos com fingidos 
milagros, como no acto de proferir as palavras sacra-
mentaes sobre o calix, o vinho branco tomar a cor 
tinta, indicando assim a realidade da transubstan-
cia5ao. 

Estes embustes que surgiram para perturbar a 
Egreja nascente, encontraram pela frente um adver
sario poderoso, Santo Irineu, que nos seus livros con
tra os heréticos fulminen essas phantasmagorias, e as
sim, dez secólos antes de apparecerem os albigenses 
e vaudezes, abastecen o arsenal com que havia de 
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fulminar-se a renovagao dos mesmos absurdos, propa
gados por esses fanáticos. Os Marcosianos perpetua-
ram-se até ao quinto seculo, e apresentou-se como 
continuador d'esta seita outro Marco, que a modificou, 
propendendo para o gnosticismo de Marcion e de Sa
turnino, quanto á redempgao do espirito humano e 
nao da alma. Nao foi, sem embargo, este Marco que 
aportou a Hespanha com as suas ideias gnosticas e 
manicheas; esse encargo tomou-o sobre si o terceiro 
Marco, natural de Memphis, que seduzindo com suas 
ideias urna dama distincta, chamada Agape, e um ora
dor, cujo nome é Elpidius, veio a causar a queda de 
Priscilliano e a tornal-o chefe de urna seita, que tomou 
o seu nome, produzindo a sua ruina e a de muitos 
outros. 

Priscilliano era natural da Galliza, e viven no 
quarto seculo da nossa era, de familia distincta, erudito 
e facundo, intrépido e hábil na arte de disputar: ó 
assim que nol-o descreve o Doutor Frei Henrique Flo-
rez (España Sagrada, tomo x i v , trat. XLH). A este 
respeito diz o mesmo auctor: 

«Armado cora taes disposÍ9oes e pervertido com os 
erros que Agape e Elpidio receberam de Marcos Mem-
phitico, nao é fácil ponderar os estragos que este lobo 
infernal fez no rebanho da Egreja, destrocando nao só 
o sexo mais frágil, as mulheres, mas até os pastores. 
Aquellas, como mais debéis na fe, mais curiosas e 
apaixonadas de novidade, iam em massa ouvil-o, pois 
aífectando humildade no trajar e ñas palavras, conoi-
liava reverencia e com a facundia e opiniao enganava. 
Estes, nao menos incautos, em tragar o veneno da 
pestilencial doutrina, infeccionaram a outros, brindan-
do-os com a ta^a da abomina§ao, trio cegos, que che-
garam a conjurar-se em defeza de Priscilliano alguns 
depravados bispos, entre os quaes sobresahiu Instancio 
e Salviano, cujas sés se ignorara, porém a provincia a 
que pertenciam parece ter sido a da Lusitania, men
cionada era particular por S. Jeronyrao, cora a exprés-
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sao de que algumas mulhersinhas das Hespanhas e 
Lusitania foram engañadas, e especialmente porque o 
bispo de Córdoba deu conta ao metropolita de Mertola 
do que se passava nos seus visinhos, segundo expressa 
Sulpicio; e a proximidade de Cordova com a Emeri-
tense, como tambem o recurso a esta sé, prova que a 
conjuragao dos bispos era na Lusitania; e com effeito 
a Egreja em que collocaram Priscilliano os seus fauto
res íbi d'aquella provincia. O seu metropolita proceden 
contra os bispos com tal forga, que em vez de apagar 
o fogo, avivou-o, e chegou a tomar tal energia e in-
tensidade, que para contél-o foi mister congregar um 
concilio em Saragoga, onde vierara tambem os bispos 
da Aquitania; e o resultado íbi a assembleia condemnar 
os bispos Instancio e Salviano e os leigos Elpidio e 
Priscilliano, e a todos quantos commungassem com 
elles. Mas longe de se renderem a esta senten9a, pro-
curaram fortalecer-se na sua empreza, recoi'rendo á 
auctoridade de Priscilliano, que sendo tao grande, 
como deixamos apontada, tornar-se-ia formidavel as-
sentando-o no throno episcopal, e para isso juntando-se 
os bispos pervertidos o fizerara bispo d'Avila, como 
diz Idacio bispo ou seu chronicon». 

E ' claro que Priscilliano nao foi confirmado pelo 
metropolita, mas além d'isto os bispos recorrerara ao 
Imperador que era entáo Graciano (annos 375 a 383), 
o qual condemnou os beresiarchas e os expulsou á for-
9a. Entao estes dirigiram-se a Roma para se justifica-
rem ante o Papa que era S. Dámaso (annos 36G a 
384); mas o Pontifico nao quiz recebel-os; pelo que se 
encaminharam a Mil Fío para se valerem de Santo Am
brosio, porém o esclarecido arcebispo nao ibes deu me-
llior acolbimento. Recorreram entao para o bra^o se
cular e conseguindo peitar a Macedonio, mordomo-mór 
do Imperador, obtiveram um decreto que, revogando o 
anterior, mandava restituir ás sés os bispos condemna-
dos e entre estes Priscilliano. Com esta imperial ordem 
e captando a benevolencia do pro-consul em Hespanbar 
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chegaram a obter que houvesse ordem de prisao contra 
o hispo Ithacio, que era o seu mais destemido adver
sario. O illustre bispo, sendo avisado a tempo, conse-
guiil evadir-se para a Fran§a, e d'ahi foi para Treves, 
d'onde apoiado pelo bispo d'esta diocese representen 
ao Imperíidor contra a violencia de que era victima e 
sobre os progressos da heresia. Tado foi baldado, por
que o ouro dos innovadores dominava os conselheiros 
do Cesar. As oousas tomaram porém em breve outra 
face, porque tendo sido deposto Graciano, succedeu-lhe 
o Imperador Máximo, chamado o tyranno das Gallias, 
apezar do imperio se devolver a Valentiniano n , como 
íilho de Valentiniano r, assim como o deposto Cesar. 
Máximo reinou ñas Gallias, ñas Hespanhas e na Gra-
Bretanha, estabelecendo a sede do seu gOverno e corte 
em Treves, e quando alguns anuos depois marchava á 
conquista do resto do imperio do occidente, foi desba
ratado na batalha de Pannonia, e feito prisioneiro por 
Theodosio o grande, que commandava pela parte de 
Valentiniano ÍÍ, e foi mandado massacrar, em Aquilea; 
viudo este grande general a ser pouco depois Cesar e 
Augusto, quando Valentiniano II foi assassinado pelo 
seu valido, Arbogasto, o qual, acclamando-se Impera
dor, foi tambem destrogado pelo mesíno Theodosio i , o 
grande. 

Máximo tendo assumido todavia o imperio em Tre
ves, emquanto Valentiniano reinava em Roma, ahi en
contrón o foragido bispo Ithacio, o qual Ihe expoz o 
estado das coisas; entao o Cesar den ordem ao viga-
rio de Hespanha para que os herejes fossem trazidos 
ao concilio, que mandón reunir em Bordens. O bispo 
Salviano j á era fallecido, e assim compareceram Ins-
tancio e Priscilliano; aquello foi deposto novamente do 
episcopado, e o segundo, nunca tendo sido reconhecido 
como bispo, foi condemnado; mas nao se conformando 
com esta decisao, appellou para o Cesar, pelo que foi 
levado a Treves. 

Achava-se entao n'aquella capital o grande S. Mar-
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iinho, bispo de Tours, o qual detestando e combaten-
do os erros de Priscilliano, supplicou ao Imperador 
<{ae nao fizesse derramar sangue. O imperador assim o 
fez, mas retirando-se o Santo, oatros Prelados, menos 
humanos, insistiram para que o réu e seus cumplices 
fóssem julgados. Entilo foram condemnados á morte o 
heresiarcha Priscilliano, e seus cumplices chamados 
Felicissimo, Armenio, Latroniano e Eucrocia, senhora 
viuva, cujo marido, j á fallecido, era o poeta Delphidio. 

Este rigoroso e deploravel desenlace é com razao 
verberado por todos os historiadores, embora a contu
macia dos executados por muitos annos perturbasse a 
ordem publica e por isso, attenta a crueldade dos tem
pes, possa até certo ponto desculpar-se. Tanto mais 
•censuravel foi esta tragedia, contra a qual S. Martinho 
generosamente protestou, quanto o erro nao deixou de 
proseguir na sua carreira desordenada, sendo mister 
reunir-se novo concilio em Toledo para condemnal-o, e 
ainda nao de todo apasiguada a rebelliao, em 448 se 
reuniu outro concilio, em que o bispo de Astorga, Tu-
ribio, pelas instrucgoes do Papa, S. Leao Magno, que 
tratou a questao com toda a clareza, conseguiu des
truir esta heresia ñas suas bases e principios, declinan
do a mesma desde entao successivamente, fallando-se 
ainda todavía n'ella no concilio, que se reuniu em 
P)raga no anno de 563, 

A synthese d'esta heresia consistía no seguíate : 
•existe lucta permanente entre os dois mundos e os dois 
principios; o reino da luz e o reino das trovas, o espi
rito do bem e o espirito do mal; as almas humanas 
sao eraanagao de seres divinos e deputadas á térra 
para combater as potestades das trovas, ficando subor
dinadas aos astros; o redemptor revestiu apenas na ap-
parencia o corpo humano; os mysterios christaos nao 
téem substancia; o matrimonio é urna abomina§ao e o 
mesmo a procrea^ao de novos seres; a resurrei§ao dos 
corpos nao tem base na Escriptura; esta deve ser sem-
pre interpretada allegoricamente; a mentira o per« 
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jur io sao permittidos quando sejam convenientes. Esta 
seita, como todas as que derivam do Manicheismo, teve 
snccessores em diversas épocas. O principio fundamen
tal de todas estas heresias é o dualismo, que conduz. 
necessariamente ás mais funestas aberra^oes na doutri-
na e na moral. Alguns seculos mais adianto teve gran
de nomeada a seita manichea, denominada dos Pauli-
cianos, que tambem foram chamados búlgaros, e cujas 
doutrinas, costumes e systhema estudou Pedro de Sici
lia em Terphrika, na Armenia, e o celebre patriarcha 
Photius; os escriptos d'este ultimo acham-se na Biblio-
theca Patrum, no volume XIII , 

A breve e involuntaria residencia que a cidade 
banhada pelo torrencial Adaja ao sopé da agreste serra 
de Gredos, talvez a de maior altitude na península,, 
deu a uma heresia perniciosa, sustentada por um Pre
lado intruso, foi resgatada pela sua constante e inaba-
lavel adhesao á fé catholioa, quer durante o tempo-
que medeou até á invasao sarracena, quer depois da 
liberta9ao da patria do dominio mauritano. Os seus 
bispos apparecem ñas actas dos concilios que se cele
braran! em Hespanha e nos synodos provinciaes de He
rida, í ío oitavo concilio de Toledo apparece o nome 
de Amanungo, bispo dAvi la , e ñas actas d'esse con-
gresso episcopal acham-se entre outros firmados os no-
mes dos nossos bispos, Fructuoso, metropolitano de 
Braga, Philemiro de Lamego, Cosario de Lisboa, Fla-
vio do Porto, Zozimo de Evora, e Siseberto de Coim-
bra, no meio de 49 Prelados de outras sés das Hespa-
nhas. 

O que porém na antiguidade déra a Avila a cele-
bridade de santidade foi o martyrio de S. Vicente e 
de suas irmas Sabina e Christeta, que eram naturaes-
da nossa Evora, d'onde fugiram á perseguicjao atroz 
que n'aquella cidade accendéra o feroz Daciano. J á 
ahi, ante o despota, Vicente confessára resoluta e no-
bremente a fé em Jesús Christo, e por isso o quise-
ram matar, tendo-se elle recusado a sacrificar a Jupi--
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ter; mas nao sendo martyrisado immediatamente, por 
terem ficado assombrados os que d'isso foram incum
bidos, ante o milagre de ficarem marcadas as plantas 
do santo na pedra onde o collocáram para ahi ser imo-
lado, e podendo evadir-se com suas irmas do carcere, 
onde o langáram, veio elle com estas a serem agarra
dos em Avila , e ahi bárbaramente mortos pela fé 
christa. 

Os corpos dos martyres, milagrosamente conserva
dos no logar do sacrificio, tendo-lhes os perseguidores 
negado sepultura, foram recolhidos por um judeu, 
que, por toque de graga, repentinamente se converté-
ra, e suas reliquias ainda existem na Egreja que muitos 
seculos adiante em sua honra se construirá, indo algu-
mas d'ellas para León. O culto de S. Vicente e de suas 
santas irnuis é muito geral em toda a Hespanha, e da 
devoQíio dos povos e dos monarchas por estes genero
sos athleta-; existem monumentos importantes na famo
sa Avila, mais celebre ainda por Santa Thereza de Je
sús, sua filha, do que pelo grande numero de santos, 
que Ihe deram direito á altiva divisa: Avila santos y 
cantos. 

Esta palavra cantos tem referencia ás pedras e pe-
nhas, que a rodeam, porque sita no meio de montes 
agrestes e escrabrosos, o numero de rochedos, que ahi 
abundam, é incalculavel; a religiosa cidade attribue ás 
suas memorias agiologicas tantos santos quantos sao 
esses penhascos. 

Santa Thereza bastava todavía para a sua gloria, 
para protectora poderosa, e advogada efficaz, 

Hoje que os caminhos de ferro téem zombado do 
relevo irregular da superficie da térra, e que a máo do 
homem tem vencido todas as difficuldades naturaes, nao 
se conhecem, para quem viaja, as montanhas que se 
cortaram, os contrafortes que se venceram e as for-
midaveis alturas, por onde se abriram estradas tao fa
céis que a viagao acelerada por ellas se tornou prati-
cavel; sem embargo de tudo isto é táo admiravel o 
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tragado da linha férrea que partindo de Madrid se di
rige á fronteira de Franca por Irun, que ao chegar 
á estagao de Avila se experimenta a sensa^ao do or-
gulho d'uma grande conquista do genio do homem. 
Com effeito ó ahi, ou próximo d'ahi na esta§ao ante
rior, La Cañada que a altitude de toda a linha é a 
máxima, e mal dirá quem ahi chega, percorrendo 
commodamente a linha, que se acha a .1:560 metros 
ácima do nivel do mar e que está um kilómetro mais 
elevado do que ao deixar a villa coroada, capital da 
-Hespanha. 

O ber^o de uma mulher como Thereza de Jesús 
nao podia ser em um paiz baixo; o seu logar era ñas 
eminencias, porque ás mais elevadas a guindou o seu 
genio e a sua alma ardente. Tendo de nascer em 
Hespanha, o seu bergo deveria collocar-se no pico de
nominado Plaza del moro Almanzor, o mais elevado 
da serra de Gredos, se ahi podessem existir habita-
(¿oes humanas, ou melhor ainda no Picacho de la Ve
leta, na Serra Nevada, ou na de Mulahacen, inacessi-
vel aos pés do homem. Avila é todavía bastantemente 
alta e assás fortificada ainda hoje pelo systema de de-
feza usado no sécalo décimo quinto, para que pela 
eminencia fosse patria de tao grande santa, pela for-
talesa do recinto abrigo para tao portentosa virtude. 

Puzeram-lhe o nome de Thereza, casa real, que 
deveria ser do maior dos Reis, aquelle que, desdenha-
dos outros, havia de merecer a escolha do seu cora-
gao; fadada além d'isso para ser mae de numerosa 
geragao de santos e santas que habitaram as sagradas 
colinas do Carmelo, e se exercitaram nos difficeis e 
arriscados misteres da obediencia, da renuncia e abne-
gagFio pessoal. 

Os paes de Santa Thereza eram bons catholicos e 
devotos, e n'essa íe ed'ucaram a joven menina. 

A educagao maternal é a primeira e mais indis-
pensavel; ó a mae que forma e educa o coragao dos 
tilhos; fadou-a para isso a natureza, e mal cumpre os 
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seas deveres aquella que descura ou a mercenarios 
commette esse encardo, que nao admitte procurador 
ii«m intermediario. E ' da mae, que depende o futuro 
dos que Ihe devem o ser, e se a mae se descuida ou 
se ella nao é guiada no seu sacerdocio pela luz, que 
esclarece e dessipa as trevas que envolveram o cahos 
•e envolvem o Iiouiem ao penetrar n'este mundo, o 
desvario é certo e nunca se deparará caminlio direito 
para por elle dirigir a existencia. 

Assim a menina meditava os mysterios do rosario, 
•e investigava na doutrina christa a explica^ao do que 
observava. O santo nome de Deus nao Ihe sahia do 
pensamento e os labios o pronunciavam a cada passo, 
insistindo principalmente na eternidade, expressa na 
gloria, em que se affirma o reinado da Santissima 
Trindade por todos os seculos dos seculos, formula 
única pela qual é dado ao homem exprimir a eternidade 
sem limite. 

Táo enlevada andava a menina ñas coisas do céu 
que na edacle de sete annos sonhava so com o marty-
rio. Que Ihe importava a vida, que necessariamente 
havia de ser curta e traballiosa, quando tinha de per-
del-a sena méritos, podendo offerecel-a como obla§ao 
-a Deus? que coroa mais frondosa podia tecer para a 
sua cabe§a, e que flores mais fragantes podiam com-
pul-a como aquellas que sao borrifadas com o sangue 
proprio, derramado pela fé? 

Assim pensava a tenra créanla, quando llie conta-
vam ou lia, mal soletrando, os triuuiphos dos que al-
cangaram a máxima victoria confessando a Jesús 
Ghristo. 

Nao descernía ella o bastante para comprehender 
•que o martyrio depára-se e nao se busca, e que nao é 
licito ir ao seu encontró como nao é permittido furtar-
se a elle, quando se está na alternativa de affirmar a 
verdade catholica ou de negal-a. 

Na innocencia baptismal, em que se achava, e do
minada só pelo sentimento de offerecer a sua vida para 
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ir de prompto gosar do que se Ihe affigurava na bem-
aventuranga, concerta-se com sen irmao Rodrigo, créan
l a de pouca mais edade, e projectam ambos deixar a 
familia, a casa, a patria e de povo em povo, á merce 
da Providencia, irem até térra de mouros, onde obti-
vessem a almejada coroa, que em tantos campeoes i l -
lustres invejavam para si. (*) 

Santo proposito, embora insensato e de qnasi im-
possivel realisagao, que a ánimos juvenis, inconscien
tes do que faziam, se apresentava fácil e licito! Con-
cebel-o e realisal-o para quem de nada carava e com
pletamente se entregava á direcyao da Providencia^ 
foi um e só acto. Os dois meninos se poem a caminho, 
deixando seus pais sem nada Ibes communicar; mas ao-
passar a ponte do Adaja sao encontrados por um seu 
párente , que melhor avisado do que as crean9as, as 
obriga a voltarem ao lar paterno, onde a mae, cons
ternada, esperava anciosa que Ihe restituissem os que
ridos filhos. (2) Este projecto abortón, mal se ia por 
em pratica, e assim vendo fugir-lhe a occasiao de ex-
por-se ao martyrio, recorre á vida eremitica, dentro 
da propria casa e povoado. 

No quintal da sua habitagao a menina cons t ru í 
sem alicerces solidos uma gruta ou estreita celia, onde 
se entrega á ora§ao e contemplado das cousas divi
nas, impondo-se horas certas d'exercicios e penitencias 
a seu sabor. N'estas distraccoes infantis passava o 
tempo e por assim dizer concebia em escorio o que 
depois havia de executar em grande, quando a edade 

i1) o Concerta vamos, diz a Santa na obra da sua vida, ca
pitulo ii, irmos a térra de mouros pedindo por amor de Deus, 
para que ahi nos cortassern a cabega», , 

(a) lam no caminho em directo a Salamanca, o que se vé 
era pouco directo para Africa, quando o tio os encontrón. Vé-se 
aqui a innocencia dos emigrantes. No lado opposto á eidade, alóm 
da ponte sobre o Adaja, está uma cruz sobre urnas grades e qua-
tro portas, indicando o logar, d'onde voltaram para traz, como 
resa a tradicao. 
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•e a reflexao Ihe houvessem amadurado a razao. Ima-
ginava ella j á entao que para abragar a vida contem
plativa nao se tornava preciso habitar os desertos da 
Syria ou as solidoes da Thebaida, onde os Paulos, os 
Antonios, os Macarios e outros celebres anaclioretas 
se consagraran! a Deus; pensava e realisou mais tarde 
a ideia de, sem a segrega^ao completa do mundo, go-
sar as doguras e suavidades da solidao sempre que 
esta se procure com o animo despreoccupado. 

O ermo encontra-o a alma sempre que o busque, 
ou seja no meló das brenhas e dos desertos, ou assis-
tindo ás scenas mais espectaculosas da vida. N'esse 
ermo do espirito, a futura santa como a Samaritaua 
em Sicar pedia a fonte de agua viva, que estanca para 
sempre a sede, e cujo segredo so conhecia aquelle que 
nao receava fallar a sos com uma mulher de vida 
pouco regular, qual era aquella que á fonte de Jacob 
ia buscar a agua material, de que precisava, imagem 
d'essa outra agua sobrenatural que o Salvador Ihe an-
nunciava, declarando-lhe sem rodeios ás interroga§oes 
que a interlocutora Ihe enderegara sobre o Messias; 
«eu, que fallo comtigo, sou o que o sou» e mais: «todo 
o que beber d'esta agua (a do pogo) ha-de tornar a 
ter sede; mas o que beber da agua, que eu Ihe dery 
nunca jámais terá sede; mas a agua, que eu Ihe der, 
ha-de ser n'elle uma fonte d'agua, que salte para a 
vida eterna.» 

Era essa agua que Thereza anhelava por haurir do 
manancial mysterioso, que preserva de sede ulterior, 
e conforta para a vida eterna. 

N'este innocente lazer attingira Thereza a edade 
de doze annos, mas entao comeQam-lhe as prova9oes; 
que nunca ellas visitam ñas edades, em que nao sao 
•apreciaveis, reservadas ficam sempre para quando os 
seus golpes se possam sentir com todas as dores que 

i1) Joan. Gap. rv. 
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nunca as desacompantiam. Essa primeira prova^ao 
foi a morte de sua mae; que nao a ha raaior n'esta 
vida. Cora a mae se nos vai a amiga mais intima, mais 
desinteressada e verdadeira, cuja constancia e firmeza 
nunca pode ser objecto de duvida; n'ella repousa o 
nosso coragao docemente e tao socegado como nos 
saudosos dias, que mais nao volverao, quando ella nófe 
reclinava no regaceo, cobrindo-nos de beijos e caricias^ 
interprete d'esses afagos, d'esses carinhos espontáneos 
e nunca demasiados, cada ser tem só um, e só esse 
conheceu urna vez na vida, é a mae. 

Perdeu-a Thereza era edade quasi infantil, e podia 
ser-lhe fatal essa perda immensa se as sementes lan-
9adas na sna alma nao encontrassera um terreno fe
cundo, onde ainda mesmo com demora na germinagao, 
baviam de tomar raiz e darem abundante e milagrosa 
ceifa. 

A joven menina nao só pela edade, ainda nao cal-
lejada pela desgraga, como pela exquisita sensibilida-
de, sentiu amargamente o passamento de sua mae; 
mas concentrando-se no seu espirito e invocando a 
consoladora dos afflictos, pediu á Maria Virgem e tam
bera Mae que substituisse aquella que perderá, quando 
tanto tinha ainda que fazer para dirigir a tenra fillii-
nha. A fervorosa ora^ao foi escutada, e a substituigaa 
foi preferivel á perda experimentada; quemaior é o des
vello de Maria por aquellas que adopta por filhas de
que o carinho mais affectuoso de uma mae extremosa. 
Sob essa augusta protecgao, conseguida quigá, além 
dos rogos da donzella, pelos pedidos da mae, que á 
natureza pagara o tributo indeclinavel, grandes de-
viam ser as mercés que recebesse e os adiantamentos 
na virtude, que admiravel é o amparo prestado pela 
Soberana Senhora aos que o implorara, fácil o despa
cho, cora que os attende. 

Perigos incessantes corría todavia a virtude de 
Thereza, quando, crescendo com os annos, enxameiam 
por toda a parte as seducyoes. Para que nao se des-
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viasse da estrada direita, mais que nunca carecía de 
um guia seguro, que no momento de errar, Ihe paten-
teasse e desfizesse claramente a illusao. 

Come^aram seus perigos a advir-lhe da familiari-
dade que adquiriu, depois da morte de sua mae, com 
uma parenta, que a miudo vinha consolal-a e distrail-a 
no meio das tristezas naturaes, resultantes d'aquelle 
desastre. Nao foram de importancia as faltas, de que 
a santa se acusa n'essa época da sua vida. 

Aquillo, que para ella era enorme, para virtudes 
menos acrisoladas passaria até sem reparo; que n'es-
tas cousas de perfeigao ha tantas gradagoes que para 
os mais adiantados é grave aquillo que para os que o 
estao menos é levissimo. Assim alguma pequeña vai-
dade feminil, um certo cuidado no vestuario, taes ou 
quaes cautellas no penteado, alguma atten5ao especial 
no modo de apparecer, de maneira que ás formas na
turaes auxiliasse a arte com seus atavios, taes foram 
as faltas, que mais tarde á santa pareceram dignas de 
mencionar-se como de gravidade. Nao é por certo o 
aceio e attengao nos adornos do vestido e do cabello 
cousa que deva ser banida pelas creaturas, que na 
perfei§ao tem os olhos fitos. Se Deus vestiu os brutos 
com as formosas pellos e plumagens, com que alguns 
sao adornados, ao homem deixou nú, e depois que este 
conheceu que o estava procuren vestir-se. Esse dever 
corre a todos, e nao é muito que se cogite no modo 
de trazer decente o habito, para que aos outros nao 
repugne, á propria pessoa seja acomodado; nao sendo 
até censuravel que se busque realzar os dotes que a 
natureza a qualquer conceden. O caso está em que 
tudo se faga nos limites do justo e decente, que nao 
podem ultrapassar-se sem perigo de cahir em vaidade, 
vangloria e inutilidade. 

Por obstáculos mais graves para a vida evangélica 
passara a Santa, e se em breve os podessemos apon-
tar, melhor parece citar as suas proprias palavras, in 
sertas na sua autobiographia, que ninguem pode ser 
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melhor, interprete do que senté como a propria pessoa, 
que o explica. 

«Quando adiantei um pouco mais na edade, diz 
ella, comecei a conhecer dons da natureza, com que 
Deus me favorecerá, e que alguns diziam serem gran
des; mas em vez de aproveitar-me d'elles para dar 
gra§as a Deus só me serviram para offendel-o, como 
depois direi. 

«Parece-me que muito me prejudicou o que vou 
expor, e isso me faz considerar quanto ó grande a cul
pa dos paes e das maes, que nao tomam cuidado d'im-
pedir que seus filhos vejam aquillo que pode ser-lhes 
nocivo á virtude; porque sendo minha mae tao virtuosa, 
como j á disse, e tendo tao excellentes qualidades, essas 
pouca impressao fizeram no meu espirito, ao passo 
que alguns defeitos, que ella tinha, me causaram grande 
damno. 

«Comprazia-se ella em 1er romances, e essa dis-
trac§ao nao Ihe fazia tanto mal como a m i m ; porque 
essa leitura nao a impedia de dedicar á sua familia 
todas as necessarias attengoes, e só permittia esse pas-
satempo a seus filhos, com o fim de evitar que elles 
pensassem em cousas, que podessem ser-lhes mais pre-
judiciaes; mas nos preteríamos os outros deveres para 
só pensar ñas taes leituras. Meu pai achava isto ta» 
mau, que era necessario que nos o fizessemos sem elle 
se aperceber. Entreguei-me pois completamente a essa 
falta, que o exemplo de minha mae auctorisava, e cau-
sou tao grande frieza nos meus desejos, que me levou 
a commetter outras, 

«Parecia-me que nao havia mal em empregar algu-
mas horas do dia e da noite em urna occupacjao tao va, 
sem que meu pae o soubesse; e a minha paixao por 
essa leitura era tao forte que só encontrava prazer 
quando lia algum livro, que ainda nao tivesse visto. 

«Tambem comecei a sentir prazer pelo modo de 
vfstir-me de forma a parecer bem; cuidava muito das 
minhas maos e do meu cabello; deliciavam-me os per-
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fumes e outras vaidades, e como era muito curiosa^ 
nunca me faltaram occasioes d'ellas. Nao era má a mí-
nha intengao, e nunca me passoii pela lembranga que 
eu fosse causa para que alguem offendesse a Deus. 
Permanecí assim durante alguns aanos n'esta excessiva 
curiosidade, sem suppor que houvesse peccado n'isso; 
mas reconhego agora que o havia e grande. 

«Como meu pai era muito prudente nao consentía 
-que em casa dessem entrada senao seus sobrinhos, 
meus primos co-irmáos; e prouvera a Deus que a estes 
tambem houvesse fechado a porta! porque conhe§o 
agora qual é o perigo em uma edade em que devemos 
comegar a formar-nos para a virtude, o conversar com 
pessoas que nao só nao conhecem quanto a vaidade do 
mundo é desprezivel, mas que tambem incitam os 
outros a amal-a. Estes parentes, de quera fallo, pouca 
mais edade tinham do que eu; esta vamos sempre juntos, e 
estimavamo-nos reciprocamente, sendo-lhes muito agra-
davel a minha conversa; fallavam-me das suas inclina-
§oes e folias, e o que é peior, eu sentía prazer em es-
cutal-os; o que foi causa de todo o meu mal. 

«Se me fosse licito dar conselhos aos paes e ás 
maes, rogar-lhes-ía que se acautelassem de deíxar ver 
a seus filhos n'esta edade pessoas, cuja companhia 
Ihes podesse ser nociva, porque o nosso natural pro
pende mais para o que é man do que para o bem. 
Seí-o por experiencia, porque tendo uma irma mais 
velha que eu, muito prudente e virtuosa, nao aprovei-
tei do seu exemplo, e recebi grande prejuízo de outra 
minha parenta, que vinha ver me a miude e cujas 
qualidades nao erara boas. Como se minha mae, que 
conhecia a leviandade do seu espirito, tivesse previsto 
o dañino que ella me deveria causar, empregou todos 
es meios para cerrar-lhe a entrada da sua casa; mas 
nao o conseguiu por causa do pretexto que tinha de 
vir ahi. Affei^oei-me muito a esta minha prima, e nao 
me can$ava de conversar com ella, porque concorria 
para as minhas distrac§oes, e me dava conta de todas 
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¿as occupagoes que Ihe despertava a sua vaidade. Quero 
crér que ella nao tinha outro intento na nossa amisade 
senáo satisfazer á sua inclinagao para commigo, e no 
prazer que experimentava fallando-me das coisas, que 
ihe diziam respeito. 

«Cheguei á edade de quatorze anuos e parece-me 
que durante este tempo nao offendi a Deus mortal-
mente, nao perdi o sen temor; mas importava-me mais 
attender ao que a honra do mundo exige. Esse temor 
era tao enérgico, que me parece nao poder haver coisaT 
que fosse capaz de m'o fazer perder. Quanto eu hou-
vera sido venturosa se permanecesse firme na resolu-
<jao de nada fazer que fosse contrario á honra de Deusl 
mas nao me acautellava vendo que perdia, por defe
rentes outros caminhos, essa honra, que tanto tinha a 
peito manter, porque em vez de servir-me dos meio& 
necessarios para isso, só curava de nao fazer coisa 
que podesse macular a reputagao de uma pessoa do 
meu sexo. 

«Meu pae e minha irma viam com sensivel desgosto 
a amisade que eu tinha por esta parenta, e muitas ve-
zes me faziam sentir que a nao approvavam; mas como 
nao podiam interdizer-lhe a entrada de nossa casa, suas 
prudentes observagoes me eram inuteis, e nada acres-
centavam á minha propria habilidade para desembara-
gar-me das coisas, em que com toda a imprudencia me 
envolvia. 

«Nao poderia pensar sem assombro no damno que 
causa uma companhia inconveniente; e nao poderia acre-
di tal-o se nao houvera passado por isso, principalmente 
em tao novel edade. Quizera que o meu exempio po
desse ser proveitoso aos paes e ás máes, para atten-
tamente velarem por seus filhos; porque ó certo que 
a conversagao d'esta parenta mudou-me de tal forma 
que j á se nao reconheciam em mim os signaos das v i r 
tuosas inclinagoes, que me dava o meu natural, troca
das por outras más, que me infundiram essa parenta e 
outra, que era das mesmas ideias. E ' o que me fez com-
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prehender quanto importa estar sempre no meio de boa 
companhia, e nao duvido que se n'aquella edade eu 
houvera deparado urna como fora para desojar, e que 
me instruisse no temor de Deus, eu me teria completa
mente applicado á virtude e me fortaleceria contra as 
fraquezas, em que me deixei cahir. 

«Tendo depois perdido inteiramente o temor de 
Deus, so me restaría cahir nos desvarios que affectam a 
honra, e d'ahi me adviriam grandes amarguras; mas, 
lisongeando-me que nao havia conhecimento das mi-
nhas acQoes, fazia muitas coisas contrarias á honra de 
Deus, e até á do mundo, pela qual tinha tanto aprego. 

«O que acabo de mencionar foi, no meu modo de 
ver, o comego do meu mal, se bem nao devo attribuir 
a culpa ás pessoas de que fallei, mas só a mim, por
que bastava a minha malicia para me fazer commetter 
tao grandes faltas, encontrando demais, junto de mira, 
as amigas que as approvavam; mas se tivesse havido 
alguem que me désse bons conselhos, havel-os-ia se
guido; cegava-as, porém, o seu interesse, como eu es-
tava cega para seguir os meus sentimentos. Como, po
rém, sempre fui inimiga e tive horror das acgoes des
honestas, nada pratiquei que podesse ferir a honra, 
entretendo-me apenas com divertimentos e conversa-
goes agradaveis; mas como quem nao evita a occasiao 
se poe em risco de cahir, eu me expunha á queda, e a 
concitar contra mim a colera de meu pae e de meus 
irmaos. Pelo seu auxilio Deus me preservou, embora 
essas conversagoes perigosas nao podessem ser tao se
cretas que nao influissem na minha reputado, e nao 
dessem motivo de suspeita a meu pae. 

«Passaram-se cerca de tres mezes n'este estado 
quando me mandaram para um convento, na cidade, 
e onde se educavam senhoras da minha qualidade, po
rém muito mais virtuosas do que eu Fez-se isto com 

1 Este convento era o de Nossa Senhora da GruQa, fondado 
em 13^9, que feiizircnte aínda existe em Avila. 
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tal segredo, que só um dos meus parentes o soube. 
Tomou-se por pretexto o casamento de minha irma, nao 
devendo eu por isso ficar só em casa, nao tendo j á mae. 
A affei^ao que meu pae tinha por mim era tao extra
ordinaria, e tao grande a minha dissimulagao, que nao 
me podia julgar tao má como realmente eu era; assim, 
nao cahi no seu desagrado, e embora corresse noticia 
d'essa convivencia que eu tinha tido, um tanto livre, 
nada se podia dizer com certeza, nao só pela sua pouca 
dura, como porque a ideia, que eu tinha sempre pa
tente ácerca da minha reputado, fazia com que tudo 
fosse occulto, nao me lembrando, ó meu Deus, que 
nada é escondido aos vossos olhos, que penetram to
das as cousas. Quanto é damnoso, ó meu Deus, o es-
quecimento d'esta salutar verdade que nada ha secreto 
na vossa presenta, e que tudo quanto se faz contra a 
vossa vontade é peccado! Estou intimamente persua
dida que muitos males se evitariam, se fixassemos no 
nosso espirito a doutrina de que pouco importa occul-
tar aos homens as nossas transgressoes; que só nos 
cumpre evitar tudo quanto possa ser-vos desagradavel. 

«Os primeiros oito dias, que passei n'esta casa, 
custaram-me muito, nao tanto pelo desgosto de lá es
tar, como pela apprehensao de que se houvesse tido 
conhecimento do meu irregular proceder antes de lá 
entrar; porque eu j á estava candada, e no meio de todas 
essas conversas e praticas eu temia muito offender a 
Deus, e confessava-me a miudo. No fim d'este tempo, 
e ainda antes, esta inquietagao serenou e achei-me 
melhor que em casa de meu pae. 

«Estavam as religiosas muito satisfeitas de mim, e 
me patenteavam muita affeigao, porque Deus me fazia 
a mercé de contentar todas as pessoas, com quem me 
achava. Estava eu entao muito alheia a fazer-me reli
giosa, mas sentia alegría vendo-me entre tao boas i r -
mas; porque todas ellas tinham muita virtude, devoro 
e regularidade. O demonio nao deixou, todavía, de 
compellir as pessoas de fóra a perturbar a tranquil-
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lidade de que gozava; mas como nao era fácil manter 
estas communicagoes, tudo terminou em breve e pude 
volver aos bons sentimentos que Deus me havia inspi
rado desde a minha infancia; comprehendi entao as 
gragas que elle faz áquelles a quem poe na companhia 
de pessoas de bem, e parece-me que nao havia meio 
de que a sua. infinita bondade se nao servisse para fa-
zer com que eu voltasse para elle. Bemdito sejaes, 
meu Salvador, por me haverdes supportado por tanto 
tempo! 

«A única coisa que pode desculpar-me no meu pro-
cedimento precedente, se eu nao houvera commettido 
tantas outras faltas, é que toda essa convivencia, que 
eu tinha tido, podia terminar-se honrosamente por um 
casamento, e o meu confessor e outras pessoas me di-
ziam que em nada oífendia a Deus com isto. Uma das 
religiosas do convento dormia no quarto onde eu es-
tava com as outras pensionistas, e parece-me que Deus 
comegou por ella a abrir-me os olhos, como explica
re!. 1 

«Como esta boa religiosa era mui discreta e santa, 
comecei a tirar proveito das suas prudentes conversa-
goes; comprazia-me ouvindo-a fallar tao bem de Deus, 
e parece-me que nunca houve tempo em que isso me 
nao succedesse. Contou-me como se fizera religiosa so 
por ter lido no Evangelho esta única senten^a: Muitos 
sao os chamados, poneos todavía os escolhidos; e ex-
punha-me as recompensas que Deus dá áquelles que 
deixam tudo por amor d'elle. Estes santos colloquios 
comegaram a desterrar do meu espirito os meus hábi
tos maus, suscitando o anhelo pelos bens eternos, des
viando a extrema aversao que eu tinha de fazer-me 
religiosa. Nao podia ver alguma das irmas orando a 
Deus e chorando ou praticando algum outro acto de 
devogao, sem Ihe ter inveja, porque o meu coraejao 

Ghamava-se esta religiosa, sóror Maria de Brieeño. 
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estava tao endurecido que poderia escutar toda a paí-
xao de Jesús Christo sem verter urna lagrima, o que 
muito me conturbava. 

«Morei anno e meio n'este convento, e aproveiteí 
immenso. Fazia differentes oragoes vocaes, e rogava 
ás religiosas que orassem a Deus para que elle me fi-
zesse conhecer a maneira como podia ser.vil-o; mas eu 
quizera que a sua vontade nao fosse para chamar-me 
á religiao, posto que, por outra parte, eu tives«e appre-
hensoes sobre o matrimonio. Ao fim da minha residen
cia no mosteiro, senti-me mais propensa para a vida 
religiosa, mas nao n'esta casa, porque as austeridades 
me pareciam entao tanto mais excessivas, quanto co-
nheci que eram mais louvaveis; e algumas das religio
sas novigas me confirmavam n'este pensamento; ao 
passo que se as tivera a todas encontrado unidas no 
mesmo espirito, isso me houvera aproveitado. O que ain-
da me confirmava mais n'este pensamento é que eu tinlia 
uma amiga intima em outro convento e que se eu t i -
nlia de ser religiosa, antes quizera estar com ella, con
siderando assim mais o que lisongeava a minha incli-
nagao do que o meu verdadeiro bem. Mas estas boas 
ídeias de me consagrar inteiramente a Deus na vida 
religiosa desvaneciam-se depressa do meu espirito, e 
nao eram bastante fortes para persuadir-me a leval-a 
a cabo. 

«Embora, por entao, eu nao descurasse em abso
luto o que importava á minha salvagao, Nosso Senhor 
velava muito mais por mim, para me dispor a abragar 
a profissao que me era mais vantajosa; experimentou-
me com uma grave enfermidade, que me obrigou a vol-
tar á casa paterna. Quando me restabeleci, levaram-
me para casa de minha irma, que habitava na aldeia 
« que tinha tanta affeigao e ternura por mim, que bem 
quizera que eu ficasse sempre a viver com ella *. Seu 

(') Chamava-se D. Maria de Cepeda, e era irma de Santa 
Thereza, só pelo lado paterno, por ser do primeiro matrimonio 
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marido raostrava-me tambetn muito carinlio, e devo a 
Deus Senhor Nosso, que nunca estivesse em parte a l -
guma onde nao fosse muito bem tratada, sena embargo 
de o nao merecer, e das minhas imperfeigoes. 

«Fazendo caminho para casa, parei na de um de 
meus tios, irmao de meu pae, que era homem muito 
prudente e virtuoso, e j á Deus o dispunha para o claus
tro, onde entrou algnm tempo depois, acabando ahi 
a sua vida por tal modo que tenho motivos para crér 
na sua salva^ao eterna. (2) Fez-me demorar com elle 
alguns dias. O seu principal exercicio consistia na lei-
tura de bons livros em vulgar, e a sua conversa^ao 
ordinaria era fallar das coisas de Deus e das vaidades 
do mundo. Instou-me para tomar parte na sua leitura, 
e embora eu nao encontrasse n'ella grande attractivo, 
nao Ih'o fiz sentir; nada podia ser superior á minha 
condescendencia, por muito que me pesasse; era tao 
excessiva que podendo ser considerada em outros uma 
virtude, em mim era um defeito. «O' meu Deus, por
que vias vos me dispunbeis para o estado, a que rae 
chamaveis, constrangendo-me contra a vontade propria, 
a violentar-me! Bemdito sejaes eternamente!» 

«Sera embargo de ficar poneos dias junto de meu 
tio, o que eu ahi lera e ouvi ácerca da palavra de 
Deus, reunido á vantagem de conversar com pessoas 
virtuosas, fez tao grande impressao no meu coragao, 
que os olhos se me abriram para considerar o que eu 
havia aprendido desde a minha infancia, que tudo o 
que vemos na térra de nada vale, que o mundo é so 
vaidade, e que tudo passa como o clarao do relámpago. 

do pae commum, pelo que era muito mn's velha. Casara com 
D. Martin de Guzman y Barrientos, e viviam em urna quinta e m 
Castellanos de la Cañada. 

Sobre o amor que D. Miria Ihe tinha, diz Santa Thereza «era 
en extremo el amor que me tenia, y, a su querer, no saliera yo 
de con ella.» 

C2) Chamava-se D. Pedro de Hirlig^sa, e resilla a quatro 
iegoas distante de Avila. 
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Comecei a ter receio de ser condemnada, se viesse a 
morrer no estado em que me achava, e com quanto 
nao estivesse determinada a fazer-me freirá, fiquei con
vencida que era para mim o caminho máis seguro, e 
assira, por graus successivos, fui-me inclinando para 
violentar-me a abra§ar o estado religioso. 

«Esse combate que se passava em mim durou tres 
mezes; e para vencer minhas repugnancias eu conside
ra va que os trabalhos da religiao nao poderiam ser 
maiores do que as dores que se soffrem no purgatorio, 
e que havendo merecido o inferno, eu nao teria motivo 
de queixa soffrendo n'esta vida tanto quanto no purga
torio, para ir depois para o ceu, para onde tendiam 
todos os meus desejos; mas parece-me que eu procedia 
n'isto antes por um temor servil do que por amor. O 
demonio, para desviar-me de tao bom designio, repre-
sentava-me que eu era em demasia delicada para sup-
portar as austeridades da religiao; ao que eu respondía 
que Jesús Christo, tendo soffrido tanto por mim, era 
bem justo que eu soffresse alguma coisa por elle, e que 
tinha motivo de crer que elle me auxiliaría a suppor-
tar esse rigor. Nao me recordó todavía se eu tinha no 
espirito este ultimo pensamento, e muito tentada fui 
durante este tempo. A minha saude continuava a ser 
má , e além da febre experimentava muita debilidade f 
mas o prazer, que eu tinha, em 1er bons livros me sus-
tentava, e as epístolas de S. Jeronymo me animavam 
de tal modo que resolví declarar a meu pae a minha 
íntenjáo; o que era quasi como tomar o habito de reli
giosa, porque eu era tao aífeigoada a tudo quanto inte-
ressa á honra que nada me parecía capaz de reter-me 
contra aquillo a que alguma vez me tivesse obrigado. 

«Como meu pae tinha por mim uma affeiíjao ex
traordinaria foi-me impossivel obter d'elle a permissao, 
que solicitava, quaesquer que fossem as instancias que 
Ihe fizesse e as pessoas que interpozesse para ver se o 
demoviam. Tudo quanto pude alcan§ar foi dizer-me 
que depois da sua morte fizesse o que quizesse. 
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«O conhecimento que eu tinha da minha fraque-
za, fazendo-me ver quanto este adiamento me podia 
prejudicar, tentei outro expediente para realisar o meu 
intento, como se vae ver. 

«Quando eu me achava dominada por estes pensa-
mentos persuadia a um de meus irmaos que se fizesse 
frade, mostrando-lhe que no mundo só ha vaidade, e 
resolvemos ir muito cedo um dia ao mosteiro, onde 
estava a amiga, que eu muito estimava; mas, qualquer 
que fósse a minha amisade por ella, eu estava com tal 
disposigao que houvera entrado sem difficuldade em 
outro qualquer mosteiro, fosse qual fósse, onde podesse 
melhor servir a Deus, e que fosse do agrado de meu 
pae, porque, nao me importando senao da minha sal-
va§ao, nao tratava de satisfazer ás minhas inclina9oes 
particulares. 

«Posso affirmar que quando estivesse prestes a en
tregar o espirito a Deus, nao soffreria mais do que no 
momento de abandonar a casa paterna. Parecia-me que 
todos os meus ossos se desconjuntavam, porque o 
meu amor para Deus nao era forte bastante para su
perar o que eu tinha por meu pae e pelos meus paren-
tes, e este era tao violento, que se Nosso Senhor me 
nao houvesse amparado, nao podera ter preservado 
na minha resolugao; mas elle deu-me a for^a para ven-
cer-me, e porisso a pude levar a eífeito». 

Eis aqui o modo como Deus encaminha aquellos 
que ama e escolhe. Nada ha mais ingenuo e sincero 
como a confissao da peregrina donzella, que ia ser a 
flor de Carmello. Como alvorece formosa a manha dis-
sipando pouco a pouco as brumas da madrugada, e des-
vanecendo as sombras que adejam sobre os montes e 
na profundeza dos valles! E ' esplendido o arrebol, que 

(') A expressáo enérgica da santa é a seguinte: «cuando 
sali de casa de mi padre no creo será más el sentimieota cuando 
me muera, porque me parece cada hueso se me apartaba por si». 



58 

surge, e esclarecendo cada vez mais, dá logar ao appa-
recimento do astro brilhante do dia. 

Que differen9a entre estas confissoes tao despre-
tenciosas da santa de Avila, e aquellas com que o au-
ctor do Contracto Social propunha a apresentar-se ante 
o Ente Supremo? Além as faltas mais leves, os pensa-
mentos menos peccaminosos sao motivo de magoa, tris
teza e temores; aqni as acgoes mais repugnantes sao 
assumpto de jactancia e de cynismo imprudente! 

Acolá tudo consola e edifica e até as mesmas faltas 
convidara á emenda que ellas tiveram; aqui tudo é 
destruiíjao e ruina e até o brilho do estylo causa tedio. 

Em Santa Thereza havia a inteníjao recta, e a 
alma, procurando a perfeÍ9ao, esforgava-se para ñas in
certezas da vida deparar a via direita. Em Rousseau 
a intenso era pervertida, a alma contaminada persis
tía no erro, e nao indagava onde estava o caminho se
guro. 

Thereza deixa o lar paterno e acerca-se do celes
tial ; abandona os commodos e demanda as penitencias 
e austeridades; despe as ricas roupagens, depoe os for-
mosos toncados, enverga o habito monástico e despreza 
as trangas. 

Rousseau, era vez do mosteiro, procura M.""'*3 de 
Warens; em logar do soífrimento busca os prazeres, 
em troca da miseria, era que nascera, suspira pelas r i 
quezas é p ó s i t o . 

O espirito de Deus era urna parte; o genio do raal 
na outra; a innocencia a engrandecer-se cora a virtude 
n'um exemplo; o natural coraraura a depravar-se com 
o vicio e o acinte a corromper no outro. 

Os caminhos assira sao diversos, rauito oppostas as 
dissertagoes e o fira a que conduzera. 

Thereza, depois de dura lucta corasigo mesma, 
bate ás portas do mosteiro da Encarnagao da Ordem 
do Carrao, e ellas se abrera de par era par para rece-
ber dentro dos seus muros a corajosa donzella, que 
vae dizer eterno adeus ao mundo. Entre as religiosas 
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«orria uma prophecia de que áquelle mosteiro viria 
receber o habito uma grande santa, que seria a glori-
ficagao da Ordem. Seria a postulante que a 30 d'ou-
tubro de 1535 (*) penetrava os umbraes da casa con
sagrada ao consolador das almas? 

Nao era fácil prever-se na época a que nos referi
mos, porque nao era possivel que as carmelitas adivi-
nhassem, o assombro de santidade e sciencia que aca-
bavam de receber na donzella, que solicitava o habito 
n'aquelle mosteiro, apoiada na protecgao de Sóror 
Joanna Soares, sua amiga, e motivo d'essa selecgao, 
visto entrar em religiao sem o consenso de seu pae. 
Estava dado todavía o primeiro passo que inicia as 
grandes cousas. Thereza comprimirá o coragao e dei-
xára a casa paterna, o que Ihe era mais caro, o mundo 
e todas as suas seducgoes. 

Tudo isto trocára para i r ajoelhar ao pé da cruz. 
Desde entao o seu norte era seguro, firme a an

cora que a sustinha, e perfeitamente tragado o rumo 
da sua derrota. Desde esse momento ao abrigo de to
das as tempestades, dos ventos mais ponteiros, e dos 
perigos do tremendo golphao em que comegára a sof-
frer as contrariedades, di visa va sem recelo a carreira 
e o desenlace da vida. Esses recursos, de que langa-
va mao, e que restituiram a serenidade ao seu animo, 
o progresso moderno, em nome da liberdade, suppri-
miu-os. 

(l) Eocontro esta data em varias biographias da santa. O 
Padre Julián d'Avila diz que fóra no dia das Almas (día de las 
Animas) do citado armo, e n'este caso foi a 2 de novambro, e so
bre istó faz a consideraQáo de (jue n'este á h sahem tnuitas almas 
do purgatorio para o eeu, e por isso acaban psra Santa Thereza 
o purgatorio da ineertesa. Os Padres Bolbndistas nos Acta San-
ctorum dizam que o seu ingresso no mosteiro fóra em 1333. L i 
tambem íilgures qua fóra em 1336. Parece que o anno de 1535 
é o mais seguro, como se conclue do manuseripto do Padre Ju
lián d'Aviia, reccntamente impre so, nao sendo crivel qua elle se 
eQganasse em dois annos. 
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Esta tal liberdade ou é muito mais exigente do 
que a servidao d'aquelles tempes, e quer que os trium-
phos se alcancem no meio de todos os perigos, nao 
fugindo ás aggressoes mais violentas e continuas, pre-
senceando a cada passo luctas tremendas entre o bem 
e o mal, para que este seja supplantado por modo es-
trondoso; ou dominada por um espirito diabólico, e 
abominando a virtude, a honra e a santidade, vedando 
aos fracos todos os meios que podem fortalecel-os e 
privando-os de todos os abrigos, quer que as quedas 
sejam continuadas e que o numero das victimas seja 
consideravel, e, se possivel for, que nao escape um 
so do desbarato geral. 

D'este dilemma nao se sahe e so pode saber-se a 
ponta para que a tal chamada liberdade moderna se 
deixou inclinar, estudando a moralidade, os costumes, 
o modo de viver d'aquelles que a sustentam, entendi
da por este modo, que a aniquila completamente. Exa
minando tudo isso, e vendo-os no nivel mais baixo da 
escala moral, por qualquer lado por onde se conside
re, a conclusao é triste, mas irrecusavel: que a época 
actual menospresando a virtude, e quebrando todos os 
moldes onde se vasavam as formosas estatuas da san
tidade e do sacrificio religioso, so fabrica, so quer, só 
acceita com applauso os modelos de ignominia e des-
prezo. 

Para isso urna imprensa devassa, um theatro im
púdico, uma conspiragao organisada e influindo nos 
governos, nos costumes e na opiniao, arrastariam ás 
consequencias mais funestas, se a verdade podesse al-
gum dia ser vencida pelo erro, a luz pelas trévas, a 
cruz do Salvador e a sua obra divina pelas potestades 
tenebrosas do inferno. Nao será assim e muito menos 
em Hespanha, onde se ha, como houve, renegados 
como Dom Oppas, o celebre metropolita sevilhano, 
que venderá aos árabes a patria e a religiao, e com 
elle outros, que tinham a mesma vileza na alma, e 
como de sobra ha hoje em dia; as quebradas do 
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Amosa, as cumiadas do Auseva e as margens do Deva, 
com a cruz de D . Pelaio, que coroa a cathedral de 
Oviedo, serao testemunhas perennes de que os inimi-
gos da fé nao podem ter moradia em Hespanha, e que 
por ella velam junto ao throno de Deus os seus santos 
patronos, e as boas obras de innúmeros de seus filhos 
em todas as edades. 

Na época principalmente, em que a divina Provi
dencia fez viver Santa Thereza a lucta se apresentava 
temerosa em toda a parte. O methodo, pelo qual com-
batera o Santo Patriarcha de Assis, quando a relaxa-
gao era só nos costumes, mas nao na doutrina, nSo 
podia j á surtir effeito. Parecía que as ligoes de S. 
Francisco eram a ultima palavra para a arte da per-
feigao e do combate pela virtude; mas nao succedia o 
mesmo no seculo décimo sexto, quando o incendio se 
estendia por toda a parte. 

Entao era precisa alguma cousa mais do que a 
humildade franciscana; reclamava-se a forte enverga
dura para o bom combate, e essa cingiu-a Santo Igna
cio de Loyola, porque era um forte, e pela severidade 
da regra e alterados pensamentos acompanhou-o, au
xiliando a causa da verdade, a immortal carmelita de 
Avila. 





C A P I T U L O III 
Sub umbra illias, quera desidera-

veram, sedi; et fructus ejas dul
cís gutturi meo. 

CANT. n. 3. 

SÜMMARIO 

Entra Santa Thereza no mosteiio. Urna religiosa enferma. Tbe-
reza pede a Dens que Ihe conceda a provacáo das enfer mi da
dos. hroQssao. Doenga. Sabe do convento. Suns leituras. Caso 
de um ecclesiastico que a confessara. Santa Thereza tem um 
accidente, que a consideraram morta. Volta á vida, depois de 
um éxtasi, e pede a S. José para Ibe alcanzar alguma saude 
para trabJbar e glorificar a Deus. Modo de orar, descriólo 
pela Santa. Distrae-se da oraQáo. Oecupa-se de conversacoes 
nos locutorios. Morre o pai de santa Thereza. Confissao géral 
que esta faz. Entrega se de novo á oragao aos 25 anuos da sua 
edadp. Conflssoes a este respeito, escripias pela Santa. Difficul-
dades da oragáo mental. Estado presente da sociedade compa
rado ao d'essa época. Revolmjao religiosa, percursora da revo-
lu^áo política. Santos da particular devocáo da Santa. David, 
o rei propheta, Maria Magdalena, Maria Egypciaca, Agostioho, 
e outros. O livro dos eleitos. A verdadeiia gloria, a que póie 
aspirar-se na térra. 

PORTA do claustro estava trans
posta por Thereza de Ahumada. 
N'esse tempo nao havia clausura no 
convento da Encarnagao d'Avila. 
Nem o rigor da disciplina, nem a 

' ^ ^ s a á ^ ^ l O ' V energía da reforma, que depois in-
troduzira a Santa, eram conhecidas n'aquelle recinto, 
onde se acolhiam as donzellas que em santos exerci-
cios e distanciadas do mundo se preparavam para a 
passagem á eternidade. 

Embora bem reputado este mosteiro, o ingresso 
n'elle nao era urna segrega9áo absoluta do mundo ex
terior. 

Thereza passou o anno do sen noviciado em devo-
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§ao edificante, apesar da enorme distancia, que a se
para da que mais tarde manifestou, quando, havendo 
attingido as eminencias da sagrada montanha da per-
feÍ9ao, assombrou o mundo. Ao sob pé d'esse Sinai 
maravilhoso, a que aspirava, Thereza nao imaginava 
sequer os prodigios, que a visitariam ñas alturas, 
d'onde havia de espadañar torrentes de luz para as 
sombrías e esteréis planuras da indifferenga. 

Mostra todavía desde o comeíjo o que seria maís 
tarde, quando, amostrada pela experiencia e pela con-
templagao, que é o manancial mais abundante das 
grandes resolugoes e das sciencias do ceu, podesse 
como doutora dar lÍ9oes ao mundo, lÍ9oes, que aínda 
hoje sao guia para todos quantos querem aprofundar 
a difficillima theoria das enfermidades da alma. 

Havia no mosteiro uma professa, trabalhada por 
uma doen§a repugnante, que inspirava tedio as assis-
tentes; nao era essa a impressao, que Thereza sentía, 
e tratando-a com o maior carinho, longe de desviar-se 
da enferma, só procurava a sua companhia; e vendo-a 
serena, paciente e resignada no meló dos seus padeci-
mentos só a Deus supplicava que a provasse e expe-
rimentasse com semelhantes achaques. 

Nao sem despacho ficou seu requerimento, porque 
aínda durante o noviciado e depois da profissao, terri-
vel enfermidade accomettera o débil corpo da joven 
religiosa. Por causa d'ella, assaltou-lhe o espirito a 
lembranga de nao pronunciar os votos solemnes, por
que sendo áspero o modo de viver em religiáo, poneos 
os commodos, grosseira a alimentacao, impropria se
ria a sua constituigao delicada para tao grandes lu-
ctas; mas se estes pensamentos eram suggestoes do de
monio, estava tao prendada a sua alma com os favores 
divinos, tao firme o seu proposito com a quotidlana 
meditagao, que a tentagao nao encontrava base para 
firmar-se. Se a molestia nao poupa as pessoas consa
gradas ao servigo de Deus, nem por isso isempta as 
que se deixam ficar no seculo; e se a morte penetra 
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nos muros da casa consagrada á ora^ao, e ahí vai fe-
r i r as contemplativas, com a mesma sanha entra no 
pa50 dos Reís, nos palacios dos nobres, ñas mansoes 
do prazer. 

NSo ha refugio em parte alguma contra as doen^as, 
as affli^oes e a morte; o que importa é aproveitar o tem
pe, nSo para as delicias e engaños, mas para bem mor-
rer, e para morrer bem é caminho seguro uma boa vida. 

O noviciado acabára-lhe a 31 de outubro de 1536 
-e a 3 de novembro fixou a sua vocagílo, professando 
solemnemente; mas os incommodos, que Ihe comeQaram 
durante o anno de provatjao, augmentaram a ponto 
que seu pae julgou indispensavel retirar a dilecta filha 
do convento e trazel-a para casa para ver se recupe-
rava a saude perdida. A sciencia medica ministrada 
pelos principaes clinicos d'Avila fura impotente para 
debellar o progresso do mal, e nao melhor succedida 
foi a medicina applicada por uma mulher, que, em 
Be9adas, era considerada como especialista contra aquel
lo genero de doen5a, que hoje se chamaría tuberculose. 
Sempre e em todos os tempes houve d'estes prejuizos. 
Descré-se da sciencia, e reeorre-se ao empirismo. Onde 
aquella falha, o que é quasi sempre, espera-se éxito 
nos remedios secretos, de formula desconhecida, onde 
a applicaíjao nao é mais feliz. Ainda hoje n'este seculo 
tao jactancioso das suas descobertas e dos seus trium-
phos, as cousas nao estao mais adiantadas, e a sciencia 
para curar as enfermidades do corpo está tao pouco aper-
feiijoada como entao, ao passo que se acha decadente a 
sciencia das enfermidades da alma, para a qual havia e 
haverá sempre remedios promptos e seguros. 

Assim a illustre enferma nao tirou resultado com 
a sua ida para Be§adas em procura da mulher, que t i -
nha remedios contra a enfermidade, que a devorava; 
mas aproveitou no espiritual percorrendo e meditando 
o Abecedario do Padre Frey Francisco de Osuna, (*) 

i1} Esta obra foi impresa em Burgos etu 1337. Ghama lha 
6 
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religioso da Ord.«m Terceira de S. Francisco, livro de 
oragSo e recolhimento, que Ihe dera seu tio, de que j á 
fallamos, Pedro Sanchos, em cuja casa tornou a hospe-
dar-se, quando de caminho para o logar, onde esperava 
encontrar remedio a seus achaques. Tambem ahi con-
seguiu por em bom caminho um ecclesiastico com quem 
se confessou, o qual mantinha relagoes pouco licita» 
com uma mulher de condigao baixa. 

Ouvindo de confissao a santa e escutando o que 
ella dizia de si e de suas ligeirissimas imperfeigoes, o 
sacerdote cahiu em si, e pela visinhanga de quem in 
fundía tanto respeito, principalmente no que importara 
aos costumes puros, reconheceu quao perigoso era o es
tado em que se achava, e passando de confessor a con-
fessado, supplicou á penitente que orasse muito a Deus 
por elle; e embora aquella coníessasse a sua incompe
tencia, por muito precisar para si, o ecclesiastico tanto 
ínstou, que ella Ihe prometteu pedir a Deus e á Virgem 
Maria Santissima para fazel-o sahir com felicidade do 
labyrinto do peccado, em que se achava enredado» 
Applicou-lhe a santa o necessario remedio com mais fe
licidade do que a ella se ministrava o medicamento 
corporal, e quebrando os feitigos, com que o desgraga-
do ministro do altar andava engodado, pode este con
seguir a mudanga de vida, uma penitencia verdadeira 
e um passamento auspicioso. Grande é o prestigio e a 
efficacia da virtude! 

A penitente, que ia procurar conselhos e bálsamos 
aos seus males espirituaes, torna-se de ré em juizT 
pelo reconhecimento explícito d'aquelle que pela unc-
§ao sacerdotal era destinado para dirigir e médica-
mentar, e vae curar quem padecía muito mais e de 
doenga mortal; e tao a tempo vem a sua assistencia 
que logra arrancar do tremedal do peccado aquello 

Santa Thereza Tercer abecedario; Juliao d'Avila Tercei-a parte 
del abecedario. 
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que j á ahí esta va tao atascado, que nem pensava em 
safar-se. 

Perdidas as esperangas de cura pelos remedios par
ticulares que Ihe haviam inculcado, D . Thereza deixa 
Becadas e volta a Avila, para ahi finalisar seus dias. 
Dá-lhe um accidente, que a consideraran! morta. Nao 
fallava, nao ouvia, ñera respirava, e assira se conser
ven quatro dias; e tao real parecía j á a morte, que 
no convento se Ihe mandón abrir sepultura, e prepa
rar o funeral. So o pae de Thereza negava que esti-
vesse morta, e apesar da violencia da dór esperava 
que volverla a si a carissima filha. E ' o pae o ultimo 
que se convence de que perdeu o filho, que estreme
ce. O corafao paterno é rebelde sempre a essa .ideia 
pavorosa de que ha-de sobreviver áquelles que Ihe de-
vera o ser. Se o egoisrao é proprio da natureza huma
na, e que entre os males alheios e os proprios se pre-
ferera serapre aquellos, essa regra soffre excepgao 
quasi invariavel, e é quando se tracta dos filhos; en-
tao a voz da natureza brada tao alto, que o pae de 
bora grado se sacrifica por estes, e para conservar-
Ihes a vida, depoe de animo alegre a sua. Ordem da 
natureza é morrerera priraeiro os velhos e depois os 
mogos; os paes devem acabar antes do que os filhos; 
triste é quando varia esta ordem, e se inverte a serie 
natural das geracoes; e se por insondaveis decretos 
da Providencia nao é raro assira succeder, forgoso é 
resignar cora elles e reconhecer que tudo se faz para 
bera dos que vao adianto e dos que ainda ficatn; mas 
nao gerae por isso menos a natureza, e as feridas as
sira abortas nunca se cicatrizara completamente, abrin-
do-se a cada passo e deixando correr dolorosamente 
abundancia de saugue. (*) 

i1) Descreyendo a dór de seu pae n'esta crise diz a Santa 
(Cap. Y. da sua Vida): la pena de mi padre ora grande de no me 
haber dejado confesar: clamores y oraciones a Dios, muchas.! 
Beño ito sea E l , que quiso oirías 1 que teniendo día y medio abier-
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Passou o accidente, como no coragao sonhava o 
contristado pae, e Thereza voltou á vida como sahin-
do de um éxtasi, em que a imaginagao, ou a divina 
bondade Ihe fez devassar o ceu, onde ella se suppo-
zera, e para onde chamava seu pae e a sua ami
ga Joanna Soares e outras muitas almas; vira d'ahi 
os conventos da sua ordem, que fundarla, que Deus 
a adornarla com a coroa sempro vírente da santldade, 
e que um panno de brocado se deporla na sua sepul
tura. A alluclnagao do delirio produzira «stas e outras 
visoes, que relatára, mas a serle dos aconteclmentos 
imprlme-lhes um certo carácter de prophecla, com que 
a sabedorla infinita favorece aquelles que mais alto se 
guindam na escala illlmltada da pe^felgao. 

Contlnuou sem embargo multo doente e se nao es
ta va morta para que a sepultassem, mutllisada se 
achava para o servio da Oidem e da rellglao. 

Entao e so entSo por se lembrar que a sua passa-
gem na casa da Vlrgem Santlsslma serla so asslgnalada 
pelos trabalhos que déra a suas Irmas durante a sua 
enfermidade, appellou para o multo vallmento de S. 
José, para que Ihe consegulsse alguma saude afim de po
der trabalhar. Recorrendo ao grande patrocinio do Es
poso da Vlrgem Mae de Deus, alcan5ou o que pedlrar 
e assim despertou (l) no mundo a devogao por este ven

ta la sepoitara en mi monasterio, esperando el cuerpo allá, y he • 
chas las honras en nao de nuestros frailes, faera de aquí, quiso 
el Señor tornase en mi.» 

Aprésenlo estas trechos em hespanhol p-.ra admirar-se a sia-
geleza e encanto do estylo despreteucioso da grande Santa. 

(t) E ' esta a opiniao dos illustres B viandistas; e Juliáo 
d'Avila citando as excellencias e preeminencias do Santo Esposo 
de María, diz que o seu cuito esta va quasi olvidado, quando Santa 
Thereza o invocou para acudir-lhe em suas necessidades, mos
trando ao mundo que se tn muitos santos advogados em certas 
e determinadas coisas, S. José é advog ido universal para todas; 
como ella mesraa experimentou, tendo deposto toda a sua con
fianza na intercessáo da Virg in Santissima e de seu castíssimo 
Esposo S. José. Mais e mais se afervora em nossos dias a devogao 
por S. José. 
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turoso varao, tao justo e tao santo, que mereceu a 
honra incomparavel de ser pae putativo do Salvador 
do mundo. Recupera Thereza a saude, nao muito ro
busta, pois sempre fora achacada a nauseas e vómitos 
e outros incommodos, mas consegue gozar de quanta 
basta para dedicar-se a exercicios de devogao, a mais 
fervorosa e continua, e a outros trabalhos que deman-
davam maior grau de íbrga, que immortalisaram a sua 
vida. 

Agradece com lagrimas de amor, dom que é o mais 
apreciavel de todos e com que Deus a visitou, e comega 
a disfructar uma paz suavissima, que alegra e consola 
o coragao, passando as horas a orar, gestando as divi
naos delicias, e afervorando-se no amor do próximo e 
das almas principalmente; reunindo a tudo isto essa 
perfeita humildade, sem a qual as mais excelsas vir
tudes sao jactancia, os maiores méritos vaidades; nao 
bastando ter virtude e mérito, mas convindo que se 
seja agradavel aos outros para captivar as almas, do
mar os coragoes, impór o exemplo pelo exemplar que 
se amostra. 

Vejamos todavía como Thereza ora va n'estes tem
pes em que abordava a carreira da perfeigao evangé
lica, e tradusamos o que ella escreveu d'essas impres-
soes: 

«O meu methodo de oragao era procurar ter tanto, 
quanto me era possivel, Jesús Christo dentro de 
mim mesma; e quando eu considerava algum dos factos 
da sua vida, procurava represental-o no meu espirito. 
Empregava a maior parte do tempe em 1er livros bons, 
e n'isso consistía todo o meu prazer, porque Deus nao 
me deu o talento para discorrer com o entendimento e 
para servir-me da imaginagao, Eu era tao grosseira, 
que, por mais esforgos que empregasse, nao pedia re
presentar dentro de mim a humanidade de Jesús Christo. 
Embora se chegue mais cedo á contemplagao por este 
meio de nao exercer o intellecto, com tanto que se seja 
preseverante, é comtudo muito penoso, porque a von-
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tade nao tendo em que se occupe, nem o amor assum-
pto, onde se firme, a alma fica desamparada e sem 
exercicio em uma seccura e solidao difficeis para sup-
portar; d'onde se segué que se acha em lucta com os 
diversos pensamentos que Ihe advem. 

«Aquelles que estao n'esta disposigao precisam de 
maior pureza de corado do que esses, que podem 
exercer o seu proprio entendimento, porque estes re
presentando aos seus olhos o nada d'este mundo e o 
que devemos a Jesús Christo, o que elle soffreu por 
nos, o pouco servido que Ihe prestamos e as gra9as que 
dispensa aos que o amam, tiram d'ahi li§oes para de-
fender-se dos maus pensamentos e evitar as occasioes 
que os poderiam fazer cahir no peccado, assim como 
se acham privados d'estas vantagens aquelles que nao 
gozam d'essa prerogativa; pelo que Ihes cumpre appli-
car-se mais á leitura de bous livros, para haurir d'ahi 
soccorros que por si nao iogram. Este modo de orar 
sem a interven§ao do entendimento é tao penoso, e a 
leitura, por breve que seja, é táo necessaria para o re-
colhimento e supprir a orafao mental, que se o dire
ctor prescreve sem este auxiliar que se permanega muito 
tempo em ora9ao, será impossivel obedecer-lhe, e a 
saude das pessoas assim enoaminhadas achar-se-ha al
terada pela grande contengao que precisarao ter. 

«Comprehendo agora, ao que me parece, que foi 
por designio particular de Deus que, durante desoito 
anuos que permaneci em tao grandes seccuras, por nao 
saber meditar, eu nao deparei pessoa alguma, que me 
ensinasse esta forma de fazer oragao, porque me hou-
vera sido impossivel pratical-a. Por este modo a nao 
ser, quando voltava de commungar, nao me atrevia a 
metter-me a orar sem ter um livro na mao, e nao me 
deixava ficar em rezas sem ter a mesma precaugao; assim 
como um homem se absteria de certo de combater só 
contra muitos. Esse livro era para mim como um es
cudo para defender-me da d i s t ra jo , que podiam dar
me tantos pensamentos diversos, e confortava-me, con-
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solando-me, evitando que me assaltassem essas gran
des seccuras; ao passo que nunca deixava de cahir 
n'ellas quando nao tinha presente o meu livro, e entao 
a minha alma se desvairava em pensamentos alheios; 
logo, porém, que eu tomava o livro, o meu espirito se 
recolhia, e tranquillisava, embalado suavemente por 
este expediente. Bastava-me até algumas vezes abrir o 
livro, sem passar além; outras vezes lia um bocadinho, 
e algumas muito, consoante a graga que Deus me dis-
pensava. 

«Parecia-me entao que com livros e a solidao eu nada 
tinha que aprehender; e pensó, que sendo assistida por 
Deus, assim havia de acontecer, se um bom director 
ou alguma outra pessoa me houvesse advertido de evi
tar as occasioes e me tivesse auxiliado para nao dif-
ferir um momento e tirar-me de qualquer d is t rae^©, 
em que houvesse cahido. Se o demonio me tivera ata
cado declaradamente n'aquelle tempo, parece-me que 
nao me houvera induzido a commetter grandes faltas; 
mas elle era tao artificioso e eu tao má, que aproveitava 
pouco das minhas boas resolugoes, embora me servis-
sem de muito para poder supportar com paciencia, 
tanta quanta aprouve ao Senhor dar-me em tao gran
de^ males, como foram os que provei ñas minhas terri-
veis deesas. Tenho sobre isto pensado cem vezes, e 
com admiragao quao infinita é a bondade de Deus, e 
nao poderla considerar a grandeza das suas misericor
dias sem experimentar muita alegria. 

«Seja elle para sempre bemdito por ter-me feito 
ver tao claramente que nunca formei um bom designio, 
que elle nao recompensasse immediatamente, j á n'esta 
vida! Por imperfeitas e más que féssem as minhas 
obras, aperfei§oava-as e tornava-as boas o meu divino 
Salvador; oceultava os meus pensamentos, obscurecía 
os olhos dos que os viam, para que se nao apercebes-
sem, e se chegassem a reparar n'elles, expungia-os da 
sua memoria. Posso, pois, dizer que elle acobertava as 
minhas culpas tornando-as imperceptiveis, e fazia res-
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plandecer a virtude com que me adornava, apezar de 
eu a contrariar». 

Veja-se a candura com que falla essa alma inge
nua, que descobre em si tantas imperfeigoes, e de ai 
nada quer, attribuindo tudo a Deus, que a impelle, 
conduz e dirige mesmo contra vontade d'ella! 

Soa suavemente essa música angélica, despedida 
pelas cerdas d'uma harpa afinadissima, vibradas pela 
mao divina! Essa delicadeza de sentir, esse delicioso 
colloquio com o auctor e exemplar de toda a pureza, é 
tao ethereo e espiritual que nao parece j á da tér ra , 
mas do ceu; e nos, os que temos os pés apelados n'a-
quella, assoberbados pelo peso da materia e das mun
danidades, nao podemos levantar-nos nem ao menos 
pelo pensamento a essas sublimes aspiragoes, e aos se-
gredos da contempla§ao, a que a maior parte dos ho-
mens é extranha toda a sua vida, e ainda até aos pa
roxismos da morte! 

Mas Santa Thereza, que j á antes de entrar para 
o claustro passára por perigos, que podiam desvial-a 
da sua sublime vocagao; ainda depois de professa e 
quando a sua molestia fez crise e pode entregar-se a 
vida mais operosa, estove em riscos de perder para 
sempre os grandissimos e óptimos fructos da contem-
plagao, em que comegava a ser insigne. 

Thereza distrahia-se da ora§ao e vinha para os 
locutorios, onde com as entras religiosas e pessoas de 
fóra se recreava na conversagao. Nada se passava 
n'ella de essencialmente peccaminoso; eram urbanida
des conventuaes, nada de galanteios do mundo, nem 
requebros de senhoras: todavía, Thereza, que reunía 
na sua pessoa as prendas formosas do corpo as gala» 
da intelligencia, viu-se applaudida e nao Ihe desagra
daran! esses gabos. 

Joven e mulher, intelligente e espirituosa, reques-
tada e applaudida, que admira que um tanto de vai-
dade empanasse a pureza da sua virtude, resoluta sim 
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mas nao bastantemente consolidada pela devoro, pela 
experiencia e alheamento? 

Licitas eram essas conferencias, sem má intengao 
o recreio que se procurava; eom ellas se enganavam 
as horas, se dissipava a melancholia, se distrahia da 
monotonía claustral. 

Mas com estas praticas vas, que para os confesso-
res nao eram peccaminosas e de que nao desviavara a 
joven religiosa, do que amargamente se lamenta em 
suas confissoes escriptas, entibiou-se-lhe a devo^ao, e 
o santo e salutar exercicio da oraijao mental foi pre
terido, sem deixar de cumprir as obriga9oes coraos 
consoante o instituto. Menos fervorosa se encommen-
dava a Deus, e menos fortalecida se sentia; e se nao 
entrava no seu animo proposito de oíFensa grave, com 
que exultasse o inimigo dos justos, a rede se ia esten-
dendo em que podia apanhar-se a incauta. Assim uma 
tentagao Ihe veio, que podéra ser perniciosa, se a mao 
de Deus nao protegesse a reformadora do Carmelo. 

Consistiu ella em afastar-se por humildade de exer-
cicios extraordinarios; nao se distinguir das outras 
religiosas por fervores singulares para nao affectar 
va gloria; e nao progredir para nao simular que se 
destacava do commum. 

Para isso além d'estes raciocinios, as suas doen^as, 
fraca compleixao, repetidos incommodos eram pretexto 
plausivel para qualquer relaxagao. 

Assim a santa lamenta com palavras repassadas 
de amargura os conventos onde ha descuido na manu-
ten^áo austera das regras, dictadas por um grande 
conhecimento das fraquezas humanas. 

Queria Deus afastal-a de semelhantes colloquios e 
conferencias, que innocentes, no seu principio, podiam 
a final tornar-se objecto de maior damno e para isso 
um dia que D . Thereza se achava á grade conversan
do, figurou-se-lhe ver Christo atado á columna, com o 
semblante rigoroso e o corpo muito chagado, e parti
cularmente em um brago tinha junto ao cotovello uma 
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pouca de carne desgarrada. Ficou assustada e confusa 
a Santa com esta visao, mas como foi interior todo o 
effeito, vacilón sobre o que isto seria, se vinha do ceu 
se do inferno. Resolveu sem embargo nao tornar a ap-
parecer no locutorio, e firme se conservarla se as ins
tancias de suas Irmas a nao dissuadissem, represen-
tando-lhe que era um passatempo innocente, em que 
nada havia de peccaminoso e contrario aos deveres de 
uma religiosa. 

Voltou de novo ás entrevistas, e teve segundo aviso 
do ceu pelo apparecimento de um sapo de grandeza 
enorme que rápidamente passou entre a religiosa e os 
mais assistentes. (l) 

Atemorisada e agradecida conjunctamente formón 
o proposito de nao tornar mais a occupar-se em se-
melhantes recreagoes e abster-se de qualquer collo-
quio com pessoas do outro sexo, sem necessidade re-
conhecida. 

Estava todavía sua alma resequida e tendo per
dido o habito da oraQao mental nao poude mais entre-
gar-se a ella durante um anno completo, perdendo as-
sim o fructo d'esse salutar exercicio, que é o verda-
deiro alimento da alma. 

N'este entrementes adoece gravemente Affonso 
Sanches, seu pae, e a santa volve a casa para prestar 
ao seu extremoso progenitor os carinhos e desvellos, 
que elle Ihe devia ainda de fresco, quando da sua re
cente doen^a. Comegando esta por uma pneumonía, 
apezar dos esforgos dos médicos e da assistencia cui
dadosa da caritativa enfermeira, tomou as proporgoes 
para dar-lhe conta da existencia. Como o pae de The-
reza era homem de sa consciencia, e multo devoto, a 
sua morte foi santa e edificante, preparando-se com 
todo o cuidado para esse transito, em que a nossa 

{l) Na grade do convento da Encarnagao existe ainda um 
quadro representando este acontecimento. 
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sorte fica necessariamente fixada. Raro succederá que 
a morte seja boa quando a vida correu desviada do 
trilho verdadeiro; mas difficilmente se encontrará 
morte privada dos caracteres da verdadeira piedade, 
quando a vida se escuou inspirada por el'a; assim a 
de Alfonso Sanches fóra em harmonia com os seus 
principios e com os santos exercicios, a que a filha o 
persuadirá, desde que ella os praticava; e quando 
mesmo d'estes se descuidara níío omittiu occasiao de 
inculcal-os aos outros, e muito principalmente á pes-
soa, que mais estimava, qual era, sem duvida, seu pae. 

Saudosa a filha, quasi se Ihe arrancava a alma ao 
ver acabar a vida de quem tanto estremecia; que nao 
ha discursos, nem razoes por poderosas que sejam, 
que possam dominar a natureza, e a rebelliao do san-
gue. Mas n'essas dores agudissimas é que a religiao 
tem toda a influencia e applica todos os seus inexhau-
riveis recursos. A Santa conhecia-lhe j á bastante os 
remedios, para engeital-os em occasiao tao critica; por 
isso recorreu a urna confissao geral, que fez com o 
Padre Frei Vicente Varron, da Ordem de S. Domin
gos, que assistira aos últimos momentos de Aífonso 
Sanches. Na presenta de tao esclarecido mestre e em 
tao santo logar como é o tribunal da penitencia, des-
afogou a Santa a sua alma, e confessou as suas im-
perfei§oes e o desalentó, em que estava, para conti
nuar a oracjao mental. O confessor, como medico ex
perimentado, consolou a illustre penitente, mostrou-lhe 
que a vida era só a preparagao para a eternidade, e 
conhecendo que a astucia infernal, sob pretexto de 
humildade, afastára Thereza da oragao, aconselhou-
Ihe a que, sem perda de tempo, se entregasse no-
vamente a ella, agourando-lhe grandes fructos e adian-
tamento espiritual de tao salutar pratica. E com effeito 
mal entendida é a humildade de quem arrecéa acer-
car-se de Deus, e com elle a sos entreter-se; que se é 
perfeito, augmenta sempre essa perfeigao em tal con
vivio; se é peccador, ahi se encentra balsamo que cura 
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radicalmente todas as inclina§oes para o mal, e sara 
os golpes fundos que a culpa deixára assignalados e 
gotejantes de sangue. 

Ñao ha expediente mais deploravel do que evitar 
o medicamento, que, tomado com as devidas cautellas, 
é conhecido e provado especifico contra os achaques, 
que se soffrem; antes é acto de bom conselho sem de-
longas recorrer a elle, tanto melhor quanto a questao é 
a mais importante de todas quantas nos interessam; 
sem duvida é a salva^ao eterna a satisfagao do fim da 
nossa existencia, o cumprimento dos divinos designios, 
quando fez surgir do nada o homem. 

Entregou se de novo a santa á contemplagao e me-
ditagao, tendo n^essa época vinte e cinco annos de sua 
edade, e sem interpolagao alguma assim perseveren ató 
ao final da sua carreira. E ella que j á havia libado as 
suavidades d'este exercicio, quando antes descuidosa 
innocente a elle se dera, hoje mais efficacia n'elle en-
contrára, quando a experiencia, a abstengao, e o des
engaño Ihe faziam apreciar as suas benéficas influen
cias. Nao eram ainda tantas quantas o sen ardor anhe-
lava, e como o Divino Esposo Ihe concederla um dia. 
Multas vezes recolhida ao seu oratorio, a distraegáo a 
acommettia e discorria sera o pensar era mil assumptos 
diversos, senao peccaminosos era si, alheios ao seu i n 
tento. D'ahi Ihe promanavam sequidoes, que a sua 
alma repassavam de angustias, e a levavam a retirar
se do exercicio, que mais a pungía do que consolava. 

Quando, porém, come§ava por acensar se de algum 
descuido, que tivesse durante o dia, inundava-a de 
confortes o Esposo amado, de quera solicitavadesculpaf 
e ató esses favores eram objecto para novas magoas, 
porque a consolagao, que recebia do alto, Ihe parecía 
immerecida e por isso mais confusa a recebia, e con
turbada ficava. Estas delicadezas de sentir, de meditar 
e orar sao difficeis de comprehender para quera anda 
prezo á térra, e, embora sem culpas multo graves 
até isempto das mortaes, se acha a urna distancia i n -
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finda dos atrios, que precedem a porta do templo da 
perfei§ao. , 

Thereza havia j á transposto o limiar, mas aínda 
Ihe era mister caminhar a distancia que vai d'ahi ao 
sanctuario, e por isso, anciosa para vencer essa pe-
quena distancia, tudo eram tardanzas, tanto mais dolo-
rosas, quanto mais vehemente era o desojo de abre-
vial-as. 

Eis como Santa Thereza nos deixou descriptos os 
seus sentimentos n'estes exercicios espirituaes: 

«Nao poderia eu agradecer a Deus tanto quanto 
Ihe devia, pelas grabas, com que me favorecia de po
der orar, por que ellas me faziam comprehender quanta 
•é a fortuna de amal-o, e eu sentia em mim disposi§oes 
para a virtude, como nao experimentára antes, em-
bora nao fossem bastante poderosas parame impedirem 
de offendel-o. Eu nao dizia mal de ninguem, e descul-
pava sempre as faltas alheias, porque sempre tinha 
diante dos olhos que devia tratar os outros como qui-
zera que elles me tratassem, e nao perdia occasiao de 
assim o praticar, apesar de nao ser sempre com muita 
perfeÍ5ao, mas eu procurava todos os meios de evitar 
faltas n'este particular. 

«As pessoas, com quem fallava, nada tinham que 
reprehender-me a tal respeito, mas nao posso deixar 
de contristar-me por Ihes ter dado maus exemplos n'ou-
tros assumptos; e que Deus me perdoe, por eu ter sido 
«ausa de muitos males, se bem que a minha intenso 
nao era tao má como eram os effeitos, que resultavam 
dos meus actos. 

«Entrei a conceber grande amor pela solidao, e to-
mava tanto gosto em pensar em Deus, e em fallar 
d'elle, que, se encontrava alguem com quem me entre-
tivesse, so d'elle fallava, e isto me era mais agradavel 
do que todos os assumptos de que o mundo se occupa. 
Confessava-me e commungava a miudo, e gostava tanto 
de 1er livros bons, e sentia tao grande arrependimento 
dos meus peccados, que algumas vezes nao me atrevía 
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a fazer oragao, tanto me affectava a ideia penosa de 
haver offendido a Dl^us, pelo que eu era merecedora 
de um forrnidavel castigo. Isto augmenten a ponto que 
nao sei exprimir o tormento que me aífligia; nao era 
o temor, que o causava porque nao o experimentara, 
mas sim a lembranga dos favores que Ñosso Senhor 
me fazia na oragao, e tantas outras obrigagoes, de que 
Ihe era devedora, e que eu pagava com negra ingra-
tidao. As lagrimas, que eu derramara em grande abun
dancia pelos meus peccados, me affligiam em vez de 
consolar-me, quando considerava que me nao tornava 
melhor, que todas as minhas resolugoes e a fadiga, 
que tinha para emendar-me, nao me impediam as re-
cahidas quando se offereciam occasioes. Parecia-me que 
essas lagrimas nao eram verdadeiras, mas ficticias, que 
o meu arrependimento nao passava de dissimulagao, 
que ainda me tornava mais culpada pelo mau uso, que 
eu fazia d'essas lagrimas, que Deus na sua misericor
dia me concedía.» 

Estas declaragoes tao sinceras e ingenuas mostram 
assás quanto era delicada a consciencia e purissima a 
alma da Santa Donzella. Tambem sao ellas objecto de 
confusao para quein as le e medita, por conhecer a 
enorme distancia, que teria a percorrer para ganhar 
em perfeigao o ponto a que Thereza era chegada e que 
para ella ainda era perigosissimo, pelas imperfeigoes, 
que symbolisava. 

Examinemos ainda, repetindo as palavras de Santa 
Thereza, as enormes difficuldades que ha para que a 
oragao mental chegue a produzir todos os seus resul
tados, vendo que ella passára vinte annos n'este exer-
cicio sem encontrar n'elle o socego, que esperava; in
dicando-nos isto quanta deve ser a forga de vontade 
para perseverar ainda quando haja sequencia continua
da de illusoes. 

«Era para mim cousa tao insupportavel receber fa
vores em vez de castigos, que me era mais difficil con
siderar em um so d'aquelles do que soífrer grandes 
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molestias, por isso que convencida de tel-as merecido, 
regosijava-me ao menos em satisfazer com ellas a jus-
tiga divina; receber poróm novas merces, sendo indi
gna d'ellas, é urna especie de tormento, que me parece 
terrivel, e com effeito deve sel-o para quantos tem al-
gum conhecimento de Deus e amor por elle, porque é 
prova de virtude. Eram estes sentimentos objecto das 
minhas lagrimas e da minha dór, vendo-me sempre 
prestes a incidir em novas quedas, sem embargo de 
serem firmes os meus desejos e constantes as minhas 
resolu5oes. Quanto ó merecedora de lastima uma alma 
que se encentra só no meio de tantos perigos! E pa-
rece-me que se houvesse alguem a quem eu tivesse po
dido communicar as minhas magoas, ella me houvera 
impedido de tornar a cahir ñas mesmas faltas, pela 
vergonha de tel-a por testemunha da minha fraqueza 
quando o temor de Deus me nao bastasse para preca-
ver-me. 

«Aconselharia eu, pois, áquelles que se applicam 
á oragao e principalmente aos principiantes, que tra-
vem amisade com pessoas que se consagrem ao mes-
mo exercicio. E ' assumpto importante, d'onde pelo me
nos resulta o auxilio mutuo, que por este modo alcan-
9am. Se no commercio mundano, apesar de vao e inútil, 
todos procuram ter amigos para allivio do espirito pela 
communica§ao dos desgostos e satisfagoes, nao vejo ra-
zao pela qual aquellos que comegam a amar a Deus e 
a servil-o nao communiquem a algumas pessoas as suas 
consolagoes e magoas, que nunca faltam a quem faz 
ora§ao, nem que n'isto haja vestigios de va gloria, 
quando em verdade haja sincera inteníjao de consagrar
se a Deus. Essa va gloria pederá accommettel-os e 
fazer-lhes sentir a ponta dos seus primeiros movimen-
tos, mas será para fazer-lhes adquirir mérito, tornan-
do-os victoriosos d'esse impulso egoísta, e, quanto a 
mim, aproveitarao para si e para os cutres, pelas luzes 
que alcangarao para o seu procedimento. Aquellos que, 
pelo contrario, estao convencidos que sem vaidade nao 
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pode entrar-se em communicagoes d'esta ordem, seriam 
lógicos se julgassem que vae tambem vaidade em ou-
vi r devotamente a missa á vista do povo, ou a cum-
prir outras obriga^oes de christao, o que nSo é licito 
omittir, qualquer que se] a o joizo que os outros for-
mera de quem as pratica. 

«E' isto tao importante que para aquellos que ainda 
nao estao bem robustecidos na virtude, além dos obsta-
culos, que se oppoem aos seus designios, ha sempre 
amigos, que os desviam, e d'ahi dimanam consequen-
cias que eu nunca pedería exagerar. Nao ha nada que 
esses perigosos amigos nao fagam para embara$ar 
aquellos que véem bem dispostos para amar ou servir 
a Deus; e se alguma falta grave commettem, com ella 
se regosijam, e os excitam a que a tornembem publica, 
por ser-lhes airosa. 

«Olha-se hqje com tanta indifferenga para o que 
interessa ao serviíjo de Deus, que devem dar-se as maos 
aquellos que caminham n'essa via, afim de poderem 
progredir; do mesmo modo que se auxiliam e imitam 
mutuamente aquelles que so téem as vistas no mundo 
e nos seus prazeres. Quanto é estranho que tao poucas 
pessoas tenham os olhos abortos ñas suas loucuras; ao 
passo que quando alguem comega a entregar-se a Deus 
surgem logo murmura§oes de tal modo que se torna 
necessario companhia para defeza e apoio contra essas 
aggressoes, ató se adquirir a fonja precisa para nao 
recear o soffrimento, evitando assim o chegar-se a gran
de penuria. E ' por esse desalentó que os santos fugiam 
para o deserto, e é uma especie de humildade o descon
fiar de si proprio o esperar soccorro de Deus pela 
assistencia de pessoas virtuosas, com quem se pratique. 
Augmenta-se a caridade pela communicagao: e sao tan
tas as suas vantagens, que me nSo atreverla a fallar 
n'isto se por experiencia as nao conhecesse. Mas em-
bora eu seja a mais fraca e miseravel das creaturas, 
creio que os mesmos que se acham fortalecidos na vir
tude nada perderao acreditando, por humildade, nos 
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que experimentaram o que eu digo. Quanto a mim, se 
Deus me nao houvera feito conhecer esta verdade, e 
dado os meios de communicar com pessoas d'oragao, eu 
me houvera precipitado ñas profundezas do inferno á 
forya de quedas e recahidas continuadas, porque tendo 
tantos amigos, que me ajudavam a cahir, achava-me 
só quaudo precisava levantar-me, e eu nao comprehen-
do agora como ó que o conseguia. Só Deus me esten-
dia a mao, e eu nao posso dar-lhe por isso as gragas 
sufíicientes. Bem dito seja para sempre! 

«Nao foi sem razao que eu rae deraorei em dese-
nhar os successos d'esta parte da minha vida, cujas 
imperfeÍ9oes poderao agastar quera rae 1er, mas eu 
desojo intimamente que todos tenhara horror ao ver 
que a minha alma pode ser tao tenaz nos seus pecca-
dos e tao ingrata para cora Deus, depois de haver re-
cebido tantas gra5as. Quizera que rae fosse perraittido 
relatar todos os peccados, que corametti durante todo 
esse tempo, por nao haver procurado apoio n'essa co
lumna firraissiraa da oragao. Passei perto de vinte an-
nos sobre esse mar agitado por continuas tempestades; 
as minhas erara grandes; só débilmente me levantava 
e tornava a prostrar-me era estado deploravel, a ponto 
de j á nao contar os raeus peccados veniaes; e apesar 
-de eu abominar os mortaes, nao os evitava tanto como 
me cumpria, porque nao fugia ás occasiSes era que 
podia correr o risco de comraettel-os. Estava na situa-
<jao mais penosa; porque ñera servia a Deus com in-
teira fidelidade, ñera gosava das alegrías do mundo, 
guando me achava envolta n'estas, conturbava-rae o 
pensamento do que devia a Deus; quando estava cora 
Deus na oragao, inquietavara-me esses affectos munda
nos; era uma lucta tao penosa, que nao sei como pude 
supportal-a, nao só por tempo de vinte anuos, mas 
por ura raez sóraente. N'isto conhego claramente a 
grande misericordia que Deus me fez, dando-rae cora-
gem para perseverar na oragao, quando tao desgrana-
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damente me preoccupava o commercio do mundo. D i -
rei coragem e ousadia, porque nao ha crime maior do 
que atraÍ9oar o seu r e i ; e sabendo que este conhece 
essa t ra igo , perseverar em estar junto d'elle, é sem 
duvida temerario ; porque quem está em ora^ao está 
perto de Deus por modo especial, porque elle com cer
teza nos v é ; ao passo que aquelles que se abstéem de 
orar estao mais longe de Deus porque nem se lembram 
que elle os está vendo. E ' verdade que durante estes 
vinte annos passei muito tempo e algumas vezes, se
gundo me parece, anno inteiro em que tomava as 
maiores cautellas para nao offender a Deus, e recolher-
me na oragao.» 

Aqui fica descripto, e por mao de mestra experi
mentada, quanto é escabroso e difficil o caminho que 
conduz da vida commum, ainda d'aquella que é relati
vamente inculpavel, para as eminencias da santidade 
e da virtude. E ' urna lucta porfiada e trabalhosa, que 
se j á no tempo de Santa Thereza, e como ella diz, era 
pouco comprehendida e menos apreciada, dando moti
vo a motejes, remoques e murmuragoes, hoje é comple
tamente desconhecida e quasi impraticavel, attento o 
estado em que tem posto a sociedade esse materialismo 
esterilisador, que fomenta urna civilisagao fementida 
e insubsistente, por nao ir buscar os alicorees, onde se 
encentra solidez e estabilidade. J á entao laborava a 
fermentagao que havia de produzir o estado presente. 
A Allemanba agitava-se profundamente e propagava 
doutrinas dissolventes que, embora com vagar e no 
meio de convulsoes, haviam de produzir os grandes re
formadores, que dous seculos adianto tinham que pro
clamar aquillo a que elles chamavam o novo Evange-
Iho, como se fosse incompleto e que se pregara ñas al-
deias e cidades da Palestina. D'ahi resulten a revolu-
§ao que prescindiu de Deus, e por isso ella veio a 
subverter os direitos, proclamando que a egualdade 
era o principio para substituil-os; rejeitou a auctori-
dade e substituiu-lhe o raciocinio individual, e portante-
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a anarchia ñas ideias, nos principios e ñas doutrinas; 
calcou a tradigao e revolucionando tudo, estabeleceu 
como regra o reinado do povo, para que alguns dos 
mais atrevidos, que d'elle sahissem, podessem disp6r 
do idolo, sempre despresado e ao mesmo tempo divi-
nisado e ludibriado. Tudo isto era consequencia lógica 
da revolugao religiosa, que se passava no tempo de 
Santa Thereza. Que obstáculo podia impedir que se 
atacasse a auctoridade do poder, e por isso dos thro-
nos e monarchias seculares da Europa, quando a au
ctoridade divina era agredida e se contestava a verdade 
do catholicismo? 

No tempo de Santa Thereza ainda se nao previam 
estas consequencias na política, e por isso dormia-se a 
somno soltó, porque pouco importava- que o ataque se 
encaminhasse fóra da esphera, onde se agitavam os po
tentados da térra. Ainda estava distante Rousseau e 
Voltaire, D'Alembert e Diderot, Helvetius e La Har-
pe, Mirabeau e Necker, Robespierre e Danton. 

Santa Thereza presenciou a maior das catastro-
phes na esphera moral e religiosa; depois d'isto era 
pequeña e raesquinha a tempestado que j á achou aba
lada a civilisaQao de Constantino e de Carlos Magno. 
Nos vemos ainda esta; nossos paes a presencearam em 
toda a sua energía devastadora; mas os que viveram 
no seculo décimo sexto assistíram ao cometo de todo 
esse drama, cheio de peripecias, que tem tido para pal
co a superficie da térra, para tempo de duragao tres 
seculos j á decorridos, e o mais que o futuro, cujo se-
gredo so Deus conhece, houver de patentear ás gera-
goes que vao succeder-nos. 

Nao nos deve causar surpreza nem ter por exage
rado o que a Santa nos diz ácerca do estado dos espi
rites no seu tempo, quanto á vida sinceramente devota 
e prestadía. Ella é que sopeando todas essas resisten-
cías, todos esses preconceitos, e encarando serena a lei 
do dever e o interesse principal da sua existencia, pas-
sou ávante e encarou tranquilla o futuro, procurando 
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aproveitar o tempo, que Ihe era concedido pela divina 
bondade, auferir d'elle o melhor proveito, e deixar de 
si, mesmo setn o querer, sem ter essa vaidade, eterno 
e immorredouro monumento, mais duradouro do que 
esses que se gravam no marmore e no bronze e se 
alevantam ácima de alicorees, que se abriram nos se-
pulchros das victimas, ainda humedecidos pelo sangue 
que derramaram, pelas lagrimas que se verteram sobre 
muitos infortunios e actos de iniquidade. 

Mas essa mulher, que aléoi da debilidade do seu 
sexo, tanto se lamentava da fraqueza propria e da in
constancia da sua vontade, sempre batalhada por es-
torvos, que se oppunham ás suas resolugoes mais ge
nerosas e firmes, precisava, para luctar vantajosamente, 
auxilios fortes e -poderosos; nao os tinha no mundo, 
nSo os depara entre os que a circumdam, e, sem em
bargo, nao desfalece nem se entibia. O ceu está po-
voado de valentes athletas, que triumpliaram e nao re-
ceiam j á quedas nem deliquios. E ' para elles que a fraca 
donzella recorre, e sem precisar de taes auxiliares, 
porque escolhera para Esposo e Senhor aquello, em cuja 
mSo se acham amontoados os máximos poderes para 
crear, modificar, dirigir e exterminar; vale-se d'elles 
como intercessores junto d'essa Suprema Vontade e 
para que, pela exuberancia de seus méritos, suppram 
a deficiencia dos proprios merecimentos. 

E ella, humilde e em demasía desconfiada de si 
mesma, vae procurar para patronos e protectores nao 
aquellos gloriosos confessores, que, por uma vida pura e 
intemerata, desde o berjo se prepararam para conquis
tar a frondosa coroa da vida; mas sim aquellos que de-
pois de haverem provado as agruras do peccado e da 
infidelidade, bebido as fezes da taja enebriante do 
prazer, e luctando valerosamente com o espirito do mal, 
se tinham afinal depurado, para poderem aspirar a um 
throno na corte celeste, onde só podem ter ingresso 
aquellos que se acham sem mancha, ou por nao a te-
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rem contrahido, ou por haverem passado pelo crysol 
da penitencia. 

Por muito delinquente se avaliava a Santa, e pa-
recia-lhe que maior compaixao teriam pelo seu estado 
aquelles seres gloriosos, que por experiencia conheces-
sem a profundidade do abysmo da culpa, d'onde, por 
esforjos heroicos poderam safar-se, guindando-se depois, 
com os auxilios da graga, a perfeigao mais alta; ima-
ginava assim que seriam melhores intercessores esses, 
porque mais apreciavam a ancia, com que o peccador 
anhela libertar-se dos lagos que o prendera e Ihe pro-
curariam a emenda, que tanto necessitava, e em suas 
oragoes vivamente pedia. 

Era objecto da sua devogao o Santo Eei e Pro-
pheta David, que teve a dita de ser o cantor das mise
ricordias Divinas e das grandes coisas do Senhor Deus 
de Israel. Commettera, todavía, enormes peccados, a 
que o arrastára a paixao criminosa por Bersabeth, 
dando occasiao ao trágico fim de Urias. Com uma só 
palavra, expressao de um grito profundo d'alma, al-
cangára o progenitor do Messias a misericordia Divina; 
e essa palavra, o poenitet dos arrependidos, é a que 
procurara imitar no bem e na intengao aquelles a quem 
Deus visita com a graga prodigiosa da penitencia. Tao 
efficaz fóra ella no real inspirado que a Synagoga, du
rante dez seculos e a Egreja desde a sua fundagao, re-
pete incessantemente esses poemas de arrependiraento 
que na sua harpa cantára o Sublime Vidente. 

Maria Magdalena, que, de vaidosa e soberba de 
seus encantos, depozera os brocados e pomposas galas 
para aos pés de Jesús se debulhar em suaves prantos, 
contemplando o Summo Bera, e tributando-lhe todas 
as anclas de ura amor sobrenatural, avantajando-se-
por estes excessos de affecto a tantas almas candidas, 
mas que nao amarara tanto, desfructou favores que nao 
sao concedidos a entras mais innocentes do que ella e 
de proceder mais regular. 

Maria Egypciaca, grande e escandalosa peccadora, 
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depois de urna vida miseravel, foi tocada da gra9a, e 
exaltada a altos graus de santificaíjao. Para isso, apoz 
urna viagem, destinada ao prazer, fulminada pelo co-
nhecimento do sen estado lastimoso, transpozera o Jor-
dao e, internando-se no deserto, foi resgatar, como ere
mita e solitaria, as culpas que commettera como mun
dana. Esse grande exemplar que nos legára o fervor 
da primitiva Egreja, é prova que nunca deve desespe-
rar-se, ainda nos casos mais graves, pois das proprias 
podras Deus pode fazer filhos de Abrahao. 

Merecia-lhe particular devogao o Santo e sabio 
Doutor Agostinho, que despertou das suas culpas e ac-
cordou dos seus erros contra a fé, ficando sendo mos
tré e brilhantissimo clarao na santidade e na doutrina. 
A este, sobretudo, tinha presente, porque se era muito 
o que devia admirar nos outros, aqui encontrava, além 
da vida para exemplo, os livros para ligao, nao havendo 
assumpto que elle nao profundasse, questao que nao 
resolvesse, doutrina que nao ensinasse e explicasse; 
porque ninguem ainda escreveu tanto, e poneos o imi-
taram ñas excellencias da exposigao e da linguagem. 

A estes santos e a outros se encommenda a V i r -
gem do Carmelo, e no seu Breviario se encontravam 
inscriptos como seus patronos e protectores os seguin-
tes advogados seus e de todos os necessitados ante o 
Divino Tribunal: os Santos da sua Ordem, o Anjo da 
sua Guarda, e os Santos patriarchas, Santo Alberto, 
S. Cyrillo, S. Domingos, S. Jeronymo, o Rei David, 
Santa Maria Magdalena, Santo André, S. José, os dez 
mil Martyres, S. Joao Baptista, S. Joao Evangelista, 
S. Pedro, S. Paulo, Santo Agostinho, S. Sebastiao, 
Sant'Anna, S. Francisco, Santa Clara, S. Gregorio,. 
S. Bartholomeu, o Santo Job, Santa Maria Egypcia-
ca, Santa Catharina Martyr, Santa Catharina de Sena, 
Santo Estevao, Santo Hilariao, Santa Ursula, Santa 
Isabel de Hungría, Santo Angelo e o Santo da sorte. 

Recorrendo a todos estes excellentes patronos, e 
procurando aproveitar-lhes o exemplo com a protecíjao, 



87 

nao podia deixar de caminhar desembaragada na vía 
da santidade e ganhar prendas para ir enfileirar-se 
n'esse exercito candido dos grandes vencedores. 

E ' o notavel privilegio que tem as celebridades 
da virtude e da fé, que a sua missao nao se termina 
com a vida, mas prolonga-se pelos tempes futuros sem 
fim. Emquanto os héroes, segundo o mundo e suas opi-
nioes, logo que depoem na térra os despojos mortaes, 
e que a mortalha os envolve, concluiram a sua missao, 
tal qual a comprehenderam e as circumstancias Ihe 
permittiram que a executassem ; os héroes, consoante o 
espirito da religiao, comegaram a sua propria missao 
exactamente quando a sua alma, rompendo os grilhoes 
que a prendiam á térra, firma o voo e guinda-se para 
as regioes serenas da eternidade. E ' entao que o pre
mio, que Ihes foi conferido no ceu, é anaunciado pelo 
oráculo da Egreja militante aos que a ella pertencem, 
e a imagem do bemaventurado levantada ao throno 
que no templo Ihe é destinado, torna-se objecto da vene-
ragao e respeito dos fiéis, sendo invocado para que inter
ceda por elles junto do Altissimo. E aquelle que durante 
a vida passára ignorado, pobre e desprezivel, faz-se 
conhecido em todo o mundo e o seu nome é celebrado 
por toda a sequencia dos seculos. 

Essa vasta necropole, onde figuram os nomes dos 
eleitos, longe de ser pavorosa e melancholica, como 
as soberbas pyramides de Djizeh, j á descriptas por He-
rodoto, construidas com o granito de Sacradi e Man-
falu, onde se julga estarem sepultadas algumas deze-
nas de dynastias de soberanos do Egypto, é alegre e 
resplendente, porque ahi se veneram os eleitos do Se-
nhor, ou ahi se reverenceiam as suas reliquias vene
randas. 

A ' medida que o viajante percorre com o coragao 
apertado e a alma pensativa e triste essas extensas 
planuras das Momias junto das ruinas nao menos te-
tricas e melancólicas de Memphis, onde jaz, reduzido 
a pó, um mundo que foi poderoso e ha muito se acha 
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condemnado a eterno olvido; percorre elle com o co-
ragSo leve e a alma consolada os longos armamentos 
das catacumbas romanas, que a cada passo Ihe indi-
cam memorias do triumpho de algum dos valentes de
fensores da fé e da verdade; entra na via-Appia para 
ahi contemplar o sepulchro de S. Sebastiao, no terre
no que fora da piedosa matrona Lucina; visita o car-
cere Mamertino, testemunha de scenas tao edificantes 
dos martyres, que iam derramar seu sangue; penetra 
na crypta da Egreja de S. Clemente e recorda-se de 
que o Apostólo escrevera as seguintes admiraveis pa-
lavras: Cum Clemente et cceteris adjutoribus meis, quo
rum nomina sunt in libro vitas. 

E ' este o verdadeiro livro histórico, aquello onde 
todos, poderosos e opprimidos, ricos e pobres, reis e 
subditos, grandes e pequeños, homens de todas as 
classes e condi§oes, devem procurar inscrever seus 
nomes: e embora o mundo os ignore para sempre, e 
por isso se Ibes nao te§am elogios, necrologios ou bio-
graphias, se Ihes nao celebrem centenarios nem elevem 
monumentos funerarios ou apotheoticos, a sua glo
rificado é segura, e lograram o mais esplendido 
triumpho. 

O Apostólo refere-nos entre estes o nome de Cle
mente, e no adjectivo cceteris envolve os seus coadju
tores do presente e do futuro, todos quantos mere-
cessem a honra da inscrip§ao no livro d'oiro do ver
dadeiro patriciado. 

E ' aos nomes registados n'esse livro que a Santa 
recorren, e transcrevendo parte do registro, insere a 
copia no seu breviario, meditando no qual ella se pre-
parava para tomar logar distincto entre esses vultos, 
que no empyreo admiram tanto, e ahi gosam a bem-
aventuranQa por todos os seculos, participando da 
eterna beatitude do Creador. 

Sao esses os verdadeiros héroes, porque foram elles 
os que conquistaram a coroa frondosa da immortali-
dade. Que importa ao homem ser senhor do mundo, 
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se perder a sua alma? Tudo quanto é humano é tran
sitorio e ephemero. O dom da eternidade so o tem o 
creador e arbitro soberano. Só participara d'esse dom 
aquellos a quera Elle elege, e a nenhura escolhe quan-
do no tempo da provagao se descurara os raeios, que 
Elle indicou para ser merecedor de tao sublime distin-
c9ao. 

Nao quiz ser do numero das descuidadas e negli
gentes a egregia dama, a cuja memoria se consagra 
este escripto. A seqiiencia d'esta historia mostrará 
como se desde o principio nao desattendeu esse obje-
ctivo da vida passageira, que temos n'este mundo, 
muito maís o teve era vista quando passadas as pri-
raeiras distracgoes deserapenhou a gloriosa raissao, que 
Ihe estava destinada para bera da sua alma e proveito 
de toda a Egreja occupando n'ella ura logar preemi
nente ao lado dos raais perfeitos e acabados modelos, 
que a mesraa Egreja apresenta aos seus filhos para 
que procurera iraital-o tanto quanto o podera perraittir 
as forgas humanas. 





CAPITULO IV 
Dilata os Uium et implebo illud. 

Ps LXXX—11. 

SÜMMARIO 

SfiDta Thereza vé um painel representando Jesús Christo cruci
ficado. Lé as confissoes de Santo Agostinho. Impressoes d'esta 
leitura, descriptas por ella mesma. Santa Thereza tornou se 
doutora e mestra na doutrlna da oracáo. Consulta o Padre 
Gaspar Daga acerca do seu estado espiritual. Opiniáo d'este 
consultor, depois de ouvir outras psssoas muito competentes. 
Confessa se a um Padre da Gompanhia de Jesús. Visita-a S. 
Francisco de Borja. Confessa-a o iJadre Balthasar Alvarez, da 
Gompanhia de Jesús. Gonsdheiros iu-portunos dizem á Santa 
que os favores quo rtcebia do cau eram ciladas do demonio. 
A calumnia e a inveja a assaltam no seu recolhimento. Reme
dios efflcazes contra estes assaltos. DadicaQáo de Santa There
za pela Gompanhia de Jesús. Import ncia d'este Instituto. 
Descnpgao que a Santa faz da oragáo. Quatro graus diversos. 
Grabas extraordinarias cora que a Santa era favorecida. 

(JANDO o espirito está propenso para 
determinado assumpto, penco, é ne-
cessario para dominal-o completamen
te, concentrando-o no objecto que o 
preoecupa. 

Estava deliberado o espirito da 
Santa para a oragao e contempla JHO das coisas divi
nas ; mas nao chegára ainda ao total desapego das 
coisas da t é r r a ; nao era necessario muito para estas 
mesmas de todo abandonar. Bastón que por occasiao 
de acabar-se urna solemnidade religiosa do convento, 
se pozesse no oratorio particular de Thereza um pai
nel, representando Jesús Christo coberto de chagas. 
Quantos quadros d'este desenho contemplamos nós, os 
que andamos envolvidos nos interesses do mundo, sem 
a menor sensagao, sem o mais pequeño proveito? Nao 
aconteceria o mesmo se houveramos dado os primeiros 
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passos na estrada da perfei^ao. Para Santa Thereza 
tanto bastón para arremessal-a em um prolongado ex
tase, meditando no augusto assumpto, que o quadra 
representava, tao de molde para commover todas as 
fibras do cora§ao, conturbar todas as potencias d'al-
ma. Eram passados vinte anuos que a humilde reli
giosa vestirá o habito do Carmo; e embora j á guin
dada de muita altura ácima de todas as suas compa-
nheiras, estava mui distante do ponto eminente a que 
esta contempla^ao, que, como fortuitamente Ihe adveio, 
a levantou a modo de prodigio. Datam d'esse momento 
grandes fructos para a ardente dedicajao, com que, 
desde muitos annos, a Santa trabalhava para penetrar 
finalmente as suavidades da contemplagao. O Divino 
Esposo, alfim, condescendía com os rogos da desve
lada esposa, e come^ava a communicar-lhe os efiluvios 
do sen amor incomprehensivel. 

Mas ainda um livro, que Ihe veio á mao, augmen-
tou esses fervores. Esse livro é o da sublime Aguia 
de Hiponia, em que de cumiadas mais altas que as do 
Himalaya se devassam horisontes de uma amplidao in-
finda. O livro das confissoes de Santo Agostinho é 
uma d'essas obras que será sempre meditada com 
vantagem por quem se achar decidido resolutamente 
a entrar no caminho recto da verdade, na direcgao da 
virtude; e tanto se compenetrára a egregia Virgem 
do Carmelo do espirito do eloquente e erudito Bispo 
de Hiponia, que a autobiographia d'aquella se acha 
vasada nos primorosos moldes das Confissoes, t§,o sin
ceras e verdadeiras quanto puras e consoladoras. Por 
maiores combates passára o illustre africano; commet-
tera peccados, ao passo que a excelsa hespanhola 
apenas tivera imperfeicoes; abragára aquello a here-
sia, emquanto esta nunca se desviára do aprisco sa
grado; a alma ardente do primeiro arrastára-o a enor
mes desvarios; a candidez da segunda nunca a afastára 
da senda da virtude; ambos, porém, Santo Agostinho, 
trovejando com toda a magestade da eloquencia e do 
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genio, e Santa Thereza, persuadindo com a sua incom-
paravel depura e ingenuidade, sao dois astros formo-
sissimos, que esclarecem o firmamento dos eleitos, e 
derramam torrentes luminosas sobre as geragoes, que 
Ihes succederam. Vamos ver a impressao que no animo 
de Santa Thereza fizeram as Confissoes de Santo Agos-
tinho, que providencialmente Ihe cahiram debaixo da 
mao para ella continuar ñas suas leituras espirituaes. 
As suas palavras sao as seguintes: 

«Quando comecei a 1er as Confissoes d'este gran
de Santo, via-me n'ellas como em um espelho, que me 
reflectia a mim propria tal qual eu creio que sou; re-
commendei-me fervorosamente a elle, e quando che-
guei á sua conversao, e quando l i as palavras que Ihe 
disse a voz que ouviu no jardim, senti o meu coragao 
vivamente penetrado d'ellas e fizeram-me a mesma im
pressao como se Nosso Senhor as houvera dito a mim. 
Durante muito tempo fiquei debulhada em lagrimas e 
sentindo uma dor violenta; porque quanto soffre uma 
alma quando perde a liberdade de dispór de si, quan
do Ihe apraz! Eu admiro agora como podia viver em 
similhante tormento. 

«Eu nao poderia, ó meu Deus, louvar-vos conve
nientemente, por me haverdes concedido entao nova 
vida, tirando-me d'um estado, que podia comparar-se 
á morte, e morte muito horrorosa. Pareceu-me que des
de esse dia a vossa divina magostado me fortificou po
derosamente, nao podendo duvidar que vós attendestea 
aos meus gritos e vos deixastes compadecer vendo-me 
derramar tantas lagrimas. 

«Comecei a comprazer-me cada vez mais no santo 
retiro com Deus, evitando as occasioes que podiam dis-
trahir-me, e conhecia que apenas as havia repellido, 
oceupava-me so do meu amor para com a sua eterna 
magostado; eu sentia que o amava; mas nao compre-
hendia ainda, como mais tarde, em que esse amor, 
quando ó verdadeiro, consiste; e apenas me dispunha 
a servil-o, quando logo me favorecia com as suas gra-
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§as. Parecía que elle me convidava a receber bem os 
favores que os outros forcejara, com grande labor, por 
conseguir da sua bondade; e n'estes últimos annos, fa-
zia-me j á saborear as delicias sobrenaturaes, que sao 
eífeitos do sen amor. Nunca me atrevi a pedir-lh'as, 
nem mesmo essa ternura que se procura na devoro; 
mas limitava-me a pedir-lhe que me fizesse a graja de 
nunca o offender e de me perdoar os meus peccados. 
Conhecia-lhe era demasía a grandeza para lisongear-
me com a esperan9a de favores, e via que a sua bon
dade me fazia grande misericordia, supportando-me na 
sua presenta e attrahindo-me a si, porque por mim só 
nada podia. Nao me lembra de ter-lhe pedido consola-
goes senao urna vez, porque a minha alma estava n'uma 
sequidao extrema, e apenas tive este pensamento que 
logo me enchi de confusao e dor por me ver tao pouco 
humilde, que me atrevi a tanto, e ser instantáneamen
te visitada por suaves confortes. Nao ignorava que 
isto é permittido; mas estava persuadida que é só aquel
los que se tornaram dignos por verdadeira piedade e 
se esforgam com todas as suas potencias para nao of
fender a Deus, achando-se preparados e dispostos para 
só fazerem obras boas. Parecia-me que as minhas la
grimas nao passavara de pranto feminil, inuteis e sem 
resultado, porque nao me alcan§avam aquillo que eu 
desejava. Creio, todavía, que ellas me serviram, e par
ticularmente, desde as duas occasioes, em que jáfal le i , 
ñas quaes soífri tanto, porque dediquei-me mais á ora-
(jao e a perder menos tempo ñas coisas, que podiam 
prejudicar-me. Nao renunciava eu a ellas completa
mente; mas Deus, que me ajudava a retirar-me d'ahi 
e nao esperava para isso senao o ver-me disposta, 
fez-me novas grabas, que nao costuma conceder senao 
a pessoas que estao na maior pureza de consciencia. 

«Achava-me algumas vezes no estado que acabo 
de expór; mas isso passava rápidamente e c ó n c a v a 
do modo que vou explicar. Representando-me assim a 
Jesús Christo, como j á disse, como se tivesse estado 
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junto d'elle, e outras vezes, lendo, achava-me tao per
suadida que elle estava presente, que me era impossi-
vel duvidar que elle estivesse em mim ou que eu nao 
ficasse completamente absorvida n'elle; o que nao era 
por essa especie de visao que eu supponho chamar-se 
em theologia, mystica. A alma n'este estado está por 
tal arte suspensa que cuido estar fóra de si. A von-
tade ama; a memoria parece como perdida, e o enten-
dimento cessa de ser activo, mas nao me parece que 
se annulle; está apenas espavorido pela immensidade 
que vé, porque Deus se compraz em fazer-lhe conhe-
cer que a intelligencia nada comprehende em coisa tao 
extraordinaria. 

«Eu tinha quasi sempre experimentado uma ter
nura que Deus dá, á qual me parece que nos podemos 
contribuir por algum modo. E ' uma consola§ao, que 
nao é completamente sensivel nem espiritual, mas, tal 
qual é, vem de Deus. Parece-me que podemos concor
rer para ísso considerando a nossa baixeza, a ingrati-
dao para com Deus, as obriga9oes infinitas para Elle, 
o que elle sofíreu por nos durante toda a sua vida, e 
as dores terriveis da sua paixao; assim como repre
sentando-nos com alegria as maravilhas das suas obras, 
a sua infinita grandeza, o amor que nos tem, e tantas 
outras coisas que se offerecem áquelles que tem verda-
deiro desejo de adiantar-se no seu servido, mesmo sem 
n'isso reflectirem; e se algum movimento d'amor se 
junta a estas consideragoes, a alma regosija-se, o co-
ragao enternece-se e as lagrimas correm por si mes-
mas. Parece que algumas vezes as arrancamos á forja 
dos nossos olhos, e outras vezes que Deus Nosso Se-
nhor as faz derramar, sem que possamos retel-as. 
Dir-se-ia que pelo grande favor que elle nos faz de 
termos so para objecto das nossas lagrimas a sua su
prema magestade quer recompensar-nos do trabalho qíie 
nos damos em nos occupar tao santamente. Nao tenho 
assim motivo para admirar-me da extrema consolado 
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que a alma recebe por esta forma, porque tena razoes 
de sobra para consolar-se e regosijar-se. 

«Affigura-se-me que estas consolagoes e alegrías, 
que se encontram na ora§ao, podem comparar-se ás 
dos bemaventurados; porque, Deus fazendo ver a cada 
um d'elles a felicidade proporcionada aos seus méritos, 
estao sempre contentes, embora baja ainda maior dis
tancia entre os diversos estados de gloria, que ha no 
ceu, do que entre as consola§oes espirituaes que se 
gosam na térra . Quando durante esta vida, Deus co-
mega a fazer ás almas os favores que menciono, ellas 
se julgam tao recompensadas dos servigos que presta-
ram, que pensam nada mais ter a desojar; e com ra-
zik) assim procedem, porque todos os trabalbos n'este 
mundo seriam bem pagos por uma só d'essas lagrimas. 
Haverá com eífeito satisfagao superior á certeza de 
que somos agradaveis a Deus? Aquellos que chegam 
aqui nao poderiam testemunhar reconhecimento bas
tante de quanto sao devedores a Deus, nem render-
Ihe grabas sufficientes, porque é signal que" Deus os 
chama ao seu servi§o e os elege para dar-lhes quinhao 
no seu reino, se nao recuarem cahindo em novas fal
tas». 

Como todos sabem, Santa Thereza fallando de si e 
dos meios, porque a conduziu a divina gra§a, tórnen
se mestra da vida espiritual, e penetren nresses abys-
mos insondaveis da oragao, tanto mais incomprehensi-
veis quanto essa oragao nos leva á uniao com Deus, e 
por isso a levantar uma ponta do veu que encobre as 
suas grandezas, superiores a toda a intelligencia hu
mana. 

N'este particular e por experiencia propria a San
ta . é doutora na sciencia mystica, em que alguns dos 
maiores genios da antiguidade paga quizeram envol-
ver-se, mas sem resultado, por Ihes falharem as luzes 
da fé. Sócrates e Platao pelos seus talentos naturaes 
attingiram ao ponto culminante até onde pode chegar 
a nossa razao; mas ficáram muito áquem d'aquelle a 
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que conseguiram elevar-se duas fracas mulheres, p r i 
vadas dos recursos da humana sciencia, Santa Catha-
rina de Sena e Santa Thereza de Jesús, porque se Ihes 
faltavam os conhecimentos que o estado e o talento 
costumam fornecer áquelles que meditam e sabem me
ditar, sobejava-lhes a inspiragao que só pode conceder 
o Summo Bem áquelles a quem visita com as suas gra-
9as. Fallaremos ainda, servindo-nos da douta exposi-
^ao da Santa, dos diversos graus de ora§ao mystica, 
mas antes d'isso, proseguindo na narragao da sua vida, 
vejamos como ella conseguiu caminhar tanto na inde
finida viagem que a alma intenta em procura da per-
feicao, a qual, sendo sem limites, como é a Divindade, 
oíferece multas esta§oes, mais e mais elevadas, íicando 
sempre um infinito diante dos olhos maravilhados. 

Ñas suas prolongadas meditares chegava a santa 
ao recolhimento e quieta§ao perfeita; mas ás vezes 
guindava-se mais ainda e passava á oragao de uniao, 
em que poderoso vinculo prendia-lhe a alma ao Crea
dor, e entao suspendiam-se-lhe os sentidos, ficando 
toda elevada: é o éxtasi, em que a alma gá nao per-
tence ao corpo nem á térra, e solta de todos os estor-
vos voa para a regiao incógnita da beatitude. N'estes 
instantes a santa perdía o conhecimento e transpunha 
o infinito que separa a vida da eternidade; mas passa-
dos elles e volvendo á térra, aos favores celestes suc-
cedia o recelo, e a humildade vencendo a ac§ao da 
graga affigurava á alma timorata que tudo tinha sido 
illusao, e infundía o temor de que fosse engaño do es
pirito do mal o que fora mercé do Divino Esposo, que 
eom bens magníficos premeia os aflfectos amorosos da 
sua serva. 

Até aos mais perfeitos assalta este recelo dos ar-
dís do inimigo de todo o bem, que tanto maior ó o 
mérito, mais se di.visam as imperfei^oes, e tanto menos 
parece que se possa ser merecedor de grabas e mercés, 
que aos que nada valera, parecem ser dividas a que 

8 
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Deus está obrigado. Para socegar suas duvidas e te
mores resolveu consultar um confessor experimentado, 
que na sciencia e na virtude era celebre na cidade: o 
qual pelo estudo e d i rec to de si proprio e de outras 
almas podia esclarecel-a ácerca das mercés ou engaños 
que Ihe advinham. Para realisar esta consulta a sua 
humildade Ihe sugere ainda hesita^oes, por Ihe pare
cer jactancia confessar favores, que recebia, sem em
bargo de suas iraperfeigoes 5 pensava que havia grande 
distancia entre peccadores e justos; mas media tam-
bem a que vae dos justos aos favorecidos; que diffe-
rente era nao peccar e merecer, servir e gosar. A ex
trema humildade e desconfianza de si conduz a estes 
extremos; teme parecer favorecido quem se julga nao 
merecedor de mercés, e recela mostrar-se vaidoso 
quem se considera inferior a qualquer despacho. 

Esse sentimento dos humildes é hoje, no meio de 
tantas jactancias e vaidades, tao delicado e sublime 
que poucos Ihe comprehendem a significa§ao. 

Apesar d'estas hesitagoes ouve o que Ihe diz o Pa
dre Gaspar Daza, que, como dissemos, em virtude e 
letras era exemplo e mestre; e comegando por expen
der o que pensava das suas imperfeigoes, passou aos 
favores que recebia; e sendo grandes estes pareceram 
incomparaveis com aquellas, nao devendo as divinas 
mercés esperar-se quando haja faltas na alma que as 
recebe. A humildade de Thereza era tanta que nem 
explicar-se sabia e assim nao podendo expor o sen es
tado, mal podia o juiz comprehender a causa. 

Havia, porém, a santa lido o livro intitulado Su
bida do Monte Siao, escripto por Frei Bernardino, re
ligioso leigo da Ordem de S. Francisco, o qual de me
dico do corpo, quando no seculo, passára a medico da 
alma, quando religioso, e n'esse livro encontrón a santa 
expresso, com palavras mais adequadas do que as suas 
o estado em que se encontrava. 

O Padre Da§a, consultando sobre o assumpto ou-
tro homem entendido e devoto, o qual, embora casado 
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e alheio ás sciencias theologicas, era visitado por luzes 
muito brilhantes, pela pureza da sua vida, ambos fo-
ram de parecer que sendo as g ra§a8 superiores ás im-
perfeÍ9oes que se accusavam, podía haver effectiva-
mente engaño n'esses regalos e ardil ou illusSo, pelo 
que o mais conveniente seria ouvir homem de mais 
guindada sciencia e para táo difficil consulta seria com
petente um Padre da Companhia de Jesús, entao flo-
rescentissima e j á afamada pela sciencia d'aquelles que 
se alistavam na milicia, que organisára o heroico Santo 
Ignacio de Loyola. 

O parecer que Ihe deram os dois serves de Deus, 
a quem consultou, Ihe causou dolorosa impressao, pois 
nao deixando de reconhecer sua indignidade, sentia o 
amor, que a abrazava, e lastimava-se de encontrar só 
illusoes onde esperava deparar realidades; engaños e 
ciladas onde sonhava consolagoes e saudaveis impulsos. 

Além d'isto o recurso que Ihe indicavam para con-
fessar-se com um Padre da Companhia de Jesús Ihe 
fazia impressao, porque sendo tao grande a santidade 
dos membros d'esta corporajao religiosa, receava que 
causasse extranheza no convento ella procurar tao es
clarecida d i r ec to e alevantada convivencia. 

Receava tambem n^o ter fbr9as bastantes para pre-
severar no caminho da perfeigao, faltando-lhe os divi
nos auxilios, e que os subtís artificios do mal náo lo-
grassem afinal o perigoso intento, que levavam em 
mira. 

Consola-a no meio d'estas cogitagoes desanimado
ras a leitura do capitulo décimo da primeira epístola 
de S. Paulo aos Corinthios, onde o Apostólo das gentes 
tranquilisa aquellos a quem se endere9a, dizendo-lhes 
que Deus é fiel e nao permitte que sejamos tentados 
além dos limites das nossas forgas. Com estas palavras 
animosas, cobrando novo alentó, procura levar a effeito 
o conselho que Ihe deram, pondo em devida ordem, 
como Ihe occorria, a exposifao dos seus erres e inad
vertencias e dos fructos que auferia da oragao mental, 
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rogando ao Padre Da^a que Ihe procarasse algara Pa
dre Jesuita que viesse ouvil-a e aconselhal-a. Escutou 
o novo confessor a exposigao franca e sincera que a 
santa fizera extractando os pontos principaes da sua 
vida, e nao foi difficil ao Padre, como conhecedor da 
sciencia da piedade, 1er na alma da penitente e nos de
signios do ceu. 

Disse á Santa que cora toda a certeza era espirito 
de Deus que a inspirava no seu retiro, e que convi-
nha voltar aos principios da meditaíjao, para leval-a 
bem fundada; que ardís havia do demonio para des-
gostal-a e dissuadil-a de proseguir na sua ora$ao, e 
que por isso os repelisse nao descorojoando por maio-
res duvidas que a assaltassem; que erara muitas as 
dividas em que se achava para cora Deus, e assira que 
procurasse pagar-lh'as tanto quanto podesse: advertia-
íhe que ao encetar a oragao se esfo^asse por ter pre
sente um so dos mysterios da paixao de Jesús Christo, 
para que attendendo a todos se nao distraisse; acon-
selhou-lhe a que fizesse penitencias, nao a embarazan
do os seus habituaes achaques, porque muitas se podiam 
fazer sera prejuizo algum para a saude, bastando a pr i -
vagao de qualquergoso para supprir muitas outras pe
nitencias, que so os robustos podiam supportar; e que 
por estes meios rauito podia e devia agradar a Deus, 
que para fira do seu servido Ihe fazia mercés tao assi-
gnaladas, favores tao consideraveis. 

O grande conforto que a Santa receben nos con-
selhos do seu confessor foi de um poderoso auxilio para 
o progresso do seu adiantamento espiritual. Desde logo 
se applicou cora mais fervor á ora^ao, acorapanhando-a 
de austeras e severas penitencias; pelo jejura liabituou-
se a urna aliraentagao parcimoniosa; pela mortificaíjao 
a privar-se do somno e a dormir em leito de tojos e 
abrolhos; pela flagellazao era procurar macerar o corpo 
cora disciplinas rigorosas; e quanto mais se raartyri-
sava e affligia, raelhor era a sua saude e raais abun
dante o manancial de suas lagrimas chegando a ponto 
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de arriscar a vista, que, quando perdida, seria substi
tuida por outra visao mais alta, a beatifica, j á n'este 
mundo. 

Eram passados dois mezes desde que o Padre da 
Companhia de Jesús dirigia a inclyta Virgem no ca-
minho da perfeigao, quando, era no anno de 1558, veio 
a Avila o grande S. Francisco de Borja. O confessor 
de Thereza communicou ao illustre duque de Gandia, 
que havia trocado a coroa ducal e as pompas do fausto 
pela humilde roupeta dos companheiros de Jesús, o 
assombro de santidade que observava em Thereza; 
quiz vel-a o penitente filho de Santo Ignacio e teve o 
gosto de ouvir a santa, acerca da sua oragao e dos 
fructos que ia colhendo. S. Francisco de Borja vendo 
que a penitente havia j á attingido grau elevado de 
sanctificagao, aconselhou-lhe que nao resistisse mais 
aos favores que a procuravam, e que assim logo que 
sentisse elevar-se a sua alma, a deixasse suspender 
sem resistir; que nao presumisse de voar, mas que se 
deixasse levar. O parecer auctorisado de tao alto per-
sonagem, maior aínda pela virtude do que pelo claris-
simo nascimento, deixou a Santa muito consolada; e 
corroborou-a n'essa alegría o conselho do seu imme
diato confessor, o Padre Balthasar Alvares, da mesma 
Companhia, que veio substituir o que primeiro tivera, 
e Ihe inculcára uma amiga de Thereza, D. Guiomar 
de Ulloa, senhora viuva de grandes virtudes e muito 
affeigoada aos Padres da Companhia, que j á entao 
eram o que sempre foram, os melhores directores das 
almas. Aconselhou-lhe o novo director que se absti' 
vesse de quaesquer conversagoes, ainda aquellas que 
pede a urbanidade commum, nao porque .n'ellas hou-
vesse qualquer damno, mas porque o fervor ó maior 
evitando-as, e para ver se seria essa a vontade de 
Deus, disse-lhe que recolhendo-se rezasse o hymno 
Veni Creator e que experimentasse o que succedia. 

Seguiu a santa este prudente conselho e tao prom-
pta entrou em oragao, que foi arrebatada em éxtasi, e 
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pareceu-lhe ouvir urna voz intima que Ihe dizia: j á 
nao quero que tenhas conversagao com homens, senao 
com anjos! Ficou muito alheada a santa, e em movi-
mento sua alma por este arrebatamento, (*) d'onde t i -
rá ra aquello conselho, que nao era senao a voz do 
Amado. 

Cumpriu-o a Santa, nao que por multas vezes nao 
fallasse d'ahi em diante com homens, mas nunca a sua 
conversagao teve outro objecto que nao fosse a salvagao 
<ias almas, para servigo de Deus e bem do próximo. 
Era porém j á tao alta a perfeigao de Thereza, que só 
Anjos eram dignos de escutal-a. Aos homens nao era 
isso permittido, porque só os seres angélicos estavam 
na pureza que correspondía á elevada santidade a que 
a serva do Carmelo havia chegado pelas suas ac^oes. 
Essas vozes intimas, com que Deus a favorecía, eram 
algumas vezes, por permissao divina, entremeadas com 
as vozes engañadoras do mal; mas a experiencia de 
Santa Thereza as discreminava sem equivoco, quando 
estas Ihe chegavam á alma; e se no primeiro instante 
eausavam alvorogo, immediatamente demonstravam a 

O Nao quería a Santa que fossem couhecidas as mercés 
que Deus Ihe fazia, e só que se publicasse a conflssao dos seus 
peccados. Na historia da sua vida diz ella: «tudo quanto bel 
dito até aqui da mioba ruim vida, e peccados, permuto que se 
publique porém prohibo que se faca o mesmo quanto ao que se 
segué. (Cap. x.). 

Estes raptos, que ella experimentava, eram tao violentos 
que ñcava fóra de si, e a sensibilidade desapparecia, assim como o 
calor corpóreo, e todas as fuacQoes vitaes, alevantando sea alma, 
arrastada pela attracgao divina. O corpo erguia-se conjunctamente 
e era mister exercer um grande esforgo para evitai-o, o que nem 
sempre podia, a pesar de pedir a Deus que nao consentisse que 
esse acto material se veriflcasse em presenta de gente, o quo 
tambem nem sempre Ihe foi concedido. E esse facto se deu e 
tem dado em muitos santos, porque o corpo se espiritualisa e 
torna-se mais leve do que uma penna, que o ar alevanta; mas 
só aos muito escolhidos é que isto succede, como acontecerá a 
esta gloriosa serva de Deas. 
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sua origem, porque os pensamentos que vinham de 
Deus eram todos fundados em Jesús Christo, e produ-
ziara alivio ñas aíflicgoes, remedio nas necessidades, 
motivo para alegrias, galardao para os affectos; em-
quanto que os que dimanavam da regiao das trovas 
só produziam inquietagao, desassocego e secura, ficando 
o espirito na obscuridade, privado da luz da fé, vir-
tude que é fundamento de todas as outras, principal 
escudo contra todas as aggressoes. 

Eram porém tao altas as mercés que a Santa re-
cebia do Senlior, que, para experimental-a e fazel-a 
ainda raais merecer, permittiu o Senhor que appareces-
se a duvida em pessoas devotas sobre se em verdade 
aquellos grandes favores viriam do ceu ou seriam ten-
tagao diabólica. Havia em Avila urna mulher espiri
tual, chamada M^ria Dias, que em santos exercicios 
se occupava havia muitos anuos, mas, apesar d'elles, 
nao tinha absortos, nem ouvia vozes divinas, nem go-
sava visoes. Concluia-se d'aqui que se quem tanto me
recía nao lograva taes mercés, menos as podia merecer 
D . Thereza de Ahumada, a quem apreciavam menos. 
Assim Ihe foram dizer que andava engañada, e seguia 
caminho errado; atrevendo-se estes maus conselheiros 
a medir a divina liberalidade pela bitola da compre-
hensao humana, demarcando por seu arbitrio fallaz a 
graduado das mercés do ceu, e os méritos que possam 
ter as creaturas. Foram aconselhar-lhe que se absti-
vesse de commungar tanto a miudo, porque a reveren
cia pelo sacramento este sacrificio reclamava, evitando 
assim dar-se por santa quando estava tao tentada. 

Falsos amigos e deploraveis conaelhos! Quando 
mesmo fosse verdade o que suppunham, e realmente 
houvesse tenta5ao, o meio mais seguro de exconjural-a 
é o sacramento dos fortes, antidoto contra todas as pe-
(jonhas, broquel contra as maiores tentagoes. 

Imaginavam que Thereza estivesse enferma, e dei-
xavam-na ao desamparo, privando-a do remedio heroi-
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co, o manjar da vida, o celeste alimento, que infunde-
a for5a, imprime o alentó, confirma as resolugoes santas. 

N'estas occasioes apparecem sempre os que lamen-
tam exteriormente, regosijando-se no intimo, dando 
soltas á hypocrisia com que se ostenta compaixao, la-
vrando intimamente a alegría ou a inveja. Uns ás oc-
cultas fallavam, outros ás claras, e para melhor se sa-
tisfazerem, Ihe diziam que essas tentagoes, de que era 
victima, seriam punigao de peccados occultos, e que 
assim se acautelasse e pozesse em circumstancias de 
nao perder-se. 

Com vozes fictas de amisade se vibravam golpes 
profundos, e na vida innocente, que era palpavel, e-
observavam imperfeigoes, que os censores imaginavam, 
sendo estes aliás capazos de grandes escándalos; que sao 
do commum estes, os que mais seguros se consideram na 
ajuizar dos outros. Via-se a santa novamente em gran
de turbagao e, como de costume, recorren aos santos 
da sua devogao, fazendo-lhes novenas, e pedindo o au
xilio do Arclianjo S. Miguel, que victorioso combatera 
o espirito das trovas, e conhece todas as suas astucias 
e ciladas. 

O Divino Esposo accudiu ás anclas d'aquella que 
tanto o amava e Ihe disse interiormente — iVao tenhas 
medo, jilha, que eu sou, e nao te desamparareis nao 
temas. Fortalecida com estas palavras e promessas, 
Thereza ergue-se resoluta e abragando-se com a cruz 
desafia impávidamente todas as potestades infernaos, 
que so sao fortes e temiveis contra aquellos que nao 
procuram o estelo da forja; mas covardes, pusillamines 
e miseraveis contra todos quantos se preparam, abro
quelados pela fé. 

E ' para' ver como se acham e conservam sob a 
jugo do espirito do mal aquellos que de concessáo em 
concessao, de peccados leves em peccados mais graves, 
se collocam sob o sen dominio; e como se levantam de 
fronte erguida aquellos que de resistencia em resisten
cia, de victoria em victoria, conseguem dominar a ma-
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teria, os sentidos, as propensoes, e as inclina^oes, che-
gando a calcar aos pés todos os impulsos para o mal, 
e, confiados no poder sobrenatural de Deus, audaz
mente provocam os combates mais rijos. Para Thereza 
esse momento estava chegado; depois de haver trium-
phado sempre, e de estar senhora de si e dos seus 
actos, tropera com um novo inimigo: a suspeita e a 
calumnia. Quem se jac ta rá de haver escapado a essas 
armas que ferem ñas trevas, similhantes ás linguas 
das viboras, que destillam o veneno por toda a parte, 
inoculando-o em dóses mínimas para produzir effeitos 
grandes? 

Contra tudo isso o verdadeiro preservativo é o so-
cego da consciencia a conformidade com a divina von-
tade, a confianza plena na cruz da redemp5ao. 

Contra o sol esplendido da verdade que pode va
ler o phosphorescente clarao da mentira? Contra o 
Rei Omnipotente, que illumina todos os espirites e que 
em tudo manifesta a grandeza das suas obras, que 
for5a pode ter o espirito das trevas, que so se mostra 
pelas ruinas e escombros, pela torpeza e immundicia, 
pelo orgulho e jactancia? 

Conhecia a santa estes remedios efficazes, e d'el-
les usou para si, e para outros que recorriam á sua 
intercessao, pois j á em vida era invocada como advo-
gada. 

E se a Egreja collocou ao lado dos seus filhos, os 
que de coragao querem pertencer-lhe e obedecer-lhe, 
meios para resistir ás tentalees, que sempre vem da 
mesma officina, onde é chefe o inimigo de todo o bem, 
nenhum conceden mais poderoso do que a confissao 
sincera, no expor, e firme no proposito da emenda. 
Era n'isto que se cifravam os conselhos da santa, 
acompanhando-os de seus rogos, e lagrimas, e ainda 
de avocar para si combates, a que ella j á sabia resis
t i r , mas que a afíligiam e cansavam grandemente, des
viando essas luctas de quem fácilmente podia suecum-
bir de novo e assim perder-se para sempre. 
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Em urna cousa mostrava exuberantemente a santa 
a sua profunda obediencia. Visitada por altas inspira
res , por favores celestes e merces innumeraveis, ella 
podia aífastar-se dos conselhos dos seus confessores, 
que nao gosavam de taes gragas; mas obedecia-lhes 
submissamente, e quando Ihe parecía que a nao guia-
vam bem, rogava a Deus, que movesse o cora§ao 
d'aquelles no sentido que se Ihe aífigurava melhor, 
mas nunca o seguia sem que a prescripgao viesse do 
medico da sua alma. 

Fez-lhe Deus a merce de nos apertos da sua vida, 
j á ponderados, Ihe proporcionar um homem erudito e 
virtuoso, o Padre Balthazar Alvares, da Companhia 
de Jesús, que nao havia muitos annos tinha sido fun
dada por Ignacio de Loyola, e ainda incipiente j á as-
sombrava o mundo pelas virtudes, sciencia e heroicas 
acgoes de seus membros. 

Essa corporagao religiosa estava destinada para 
desempenhar um grande papel nos fastos da Egreja e 
das na§oes, e para ser objecto de contradicgao perma
nente. 

Santa Thereza foi urna das grandes glorias da 
Egreja que amou a milicia de Jesús . Ao lado d'ella 
figuram como defensores d'este instituto os primeiros 
genios e os éxemplares das mais sublimadas virtudes, 
que tem surgido desde o seu estabelecimento. Como 
Santa Thereza de Jesús, fallaram no mesmo sentido, 
fazendo o panegyrico da Companhia, Santa Magda
lena de Pazzi, S. Francisco de Salles, Santo André 
Avelino, S. Joao de Deus, S. Filippe N e r j , S. Ca-
millo de Lelis, S. Vicente de Paulo, Santo Alfonso de 
Liguori , S. Pió v , S. Luiz Beltrao, e muitos outros 
varoes illustres, que hoje veneramos sobre os altares, 
além de outros que membros da mesma ordem, a 
Egreja celebra como martyres e confessores. 

Desde Paulo I I I , que fóra o Pontifico que appro-
vára o pensamento e regra do instituto, concebido e 
realisado por Ignacio de Loyola, até hoje, téem oocu-
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pado a cadeira de S. Pedro trinta e seis Pontífices. 
Houve um que focado pelas circumstancias e agarran-
do-lhe a máo os regentes dos estados, assignou o bre
ve que o supprimia e dissolvia. Houve tres outros 
Paulo i v , Sixto V e Innocencio x i , que fizeram repa
ros a certas disposigoes, pelas quaes a corpora^o se 
dirigia, sem deixar de apreciar e louvar os seus ser-
V Í 9 0 S , e tecer encomios alevantados a seus membros; 
mas todos os restantes trinta e dois Pontífices, incluin-
<lo o actual, gloriosamente reinante, manifestaram por 
esta sagrada milicia a maior estima e apreciaram a 
sua immensa utilidade para o bem da Egreja e para o 
desempenho da aua. missao de chefes supremos d'ella. 
Essa sociedade ou companhia teve de succumbir um 
dia, porque ella nao tem as promessas da eternidade, 
nem a sociedade maior que a recebeu depende em 
absoluto d'es'sa outra, sabida de aquella, e guarda 
avanzada dos fiéis que n'ella militam; mas os esplen
dores, que a circundam, a gloria que resalta dos seus 
annaes, os servigos relevantes que ella tem prestado 
em todas as épocas, a tornam d'uma immensa vanta-
gem para a Egreja universal, e a fazem estimada e 
amada de todos quantos sao capazes de comprehender 
as grandes dedica§oes, os servifos desinteressados, a 
abnega§ao e o heroísmo. Para estes, qualquer que seja 
o seu modo de pensar, a sua crenga religiosa, a sua 
situado no mundo, a Companhia de Jesús é uma das 
maiores honras da humanidade, e glorias da Egreja 
catholica. 

Para quantos tem sentimentos baixos, ideias sem 
elevagao, costumes immoraes, essa sociedade é uma 
abominado, excrescencia nociva, instituto condemnado. 

Que importa que o sangue mais precioso de seus 
filhos baja sido derramado em ambos os mundos pela 
sua inquebrantavel coragem na defesa da fé; que os 
seus membros se hajam assignalado pelas mais puras 
virtudes, pela sciencia mais esclarecida, pelos servias 
mais distinctos; que as suas constituijoes, os seus tra-
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balhos e a sua liistoria tenham excitado a admira^uo 
dos homens mais illustres, que téem sobresabido no 
mundo desde a sua fundaguo ? Tudo isso de nada vale 
em presenta dos sarcasmos, das zombarias e das re-
crimina9oes, que contra a Companhia de continuo en-
deregam os homens, que pela maior parte sao os me
nos selectos e illustrados das classes sociaes, e cuja 
moralidade na grande maioria dos casos nao pode to
mar-se como modelo para cousa alguma. 

Foi entre os jesuítas que Santa Thereza de Jesús 
deparen um director espiritual, que comprehendesse os 
guindados dotes da sua alma e as eminencias a que 
ella era susceptivel de altear-se, e que a soubesse dir i 
gir para a regiao, onde só as aguias sóem pairar. Se 
nao fora a perspicacia com que divisáram essas pren
das peregrinas, se um S. Francisco de Borja nao vies-
se confortal-a, confirmal-a e animal-a, a Egreja nao 
teria inscripto ñas suas paginas douradas este nome 
venerando. Sem esse esclarecido procedimento, sem 
esse tacto delicado, susceptivel de apreciar as palpita-
yoes menos sensiveis, nao teriam as almas piedosas 
essa illustre mestra da vida espiritual, que tendo-a 
comprehendido perfeitamente soube ensinal-a e escla-
recel-a, como vamos ver, citando as suas palavras com 
referencia aos diversos graus da oragao, em que ella 
se acha classificada e dividida methodicamente. 

Depois de haver comparado a oragao a um jardim, 
que foi desenhado e ornamentado em um terreno onde 
antes nao havia senao cardos e abrolhos, plantando-se 
n'elle as formosas, odoríferas plantas, e arbustos de 
flor, passa a tratar do modo de regar e melhorar esse 
jardim para que Nosso Senhor venha passear n'elle e 
fazel-o fructificar, e escreve Santa Thereza o se-
guinte: 

«Deus pela sua infinita misericordia favoreceu-me 
com quatro modos de orar que corresponden! a outras 
tantas formas de regar o jardim, que sao tirando agua 
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ele um P090 á fwr^a de brago, por meio de ñora, por 
mina, ou esperando a clmva que Deus envia». 

E applicando a analogía á oragao prosegue: 
«Podemos comparar os que comegam a fazer ora-

§ao áquelles que tiram agua de um pogo, cora grande 
fadiga, figurada na lucta que empregam para recolher 
as suas ora5oes, sempre distrahidas pelas coasas exte
riores e influencia dos sentidos. Precisara retirar-se á 
solidao para nada ouvir ñera ver que possa distrahil-os, 
e pensar na vida passada. Tanto os perfeitos como os 
que o nao sao devem proceder assira, mas nao cora 
tanta frequencia, como explicarei. 

«A difficuldade está no comejar, porque nao se 
sabe se o arrependiraento dos peccados é verdadeiro e 
acompanhado da resoIu5ao firme de servir a Deus, 
pelo que cumpre meditar sobre áv ida de Jesús Christo, 
apezar d'esta concentra§ao cangar muito o espirito. 

«Podemos chegar a isto, cora o auxilio de Deus, 
porque é bera evidente que sera este apoio nao pode
mos conceber sequer ura bora pensaraento. E ' corae-
§ar a trabalhar para tirar agua do pogo, e queira Deus 
que ahi o adiemos! Pelo menos fagamos o que depen
de de nos, trabalhando para extrahil a e regar as flo
res espirituaes. Deus ó tao bora que quando pelas ra-
zoes que elle conhece para nosso proveito, perraitte 
que o pogo seque, por outros meios alimenta as flores 
sera agua e faz crescer as nossas virtudes, uraa vez 
que nao nos deixeraos de trabalhar. Entendo por isto 
as nossas lagrimas e á mingua d'ellas a ternura e sen-
timentos interiores da devogao. 

«Mas que favá aquello que nao encontrar n'este 
trabalho, durante muitos dias, senao seceura e desgos-
to, vendo que, por mais esforgos que faga, e apesar 
de ter baixado militas e repetidas vezes o balde ao 
pogo, nao conseguiu trazer uraa gota d'agua? Nao 
abandonarla tado, se nao se Ihe affigurasse que é para 
tornar-se agradavel ao Senlior d'este jardlra que stf 
entregou a tanta fadiga, a qual seria baldada se nao 
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se fizesse digno, pela perseveran^a, da recompensa 
que espera? Acontecer-lhe-ha que, nSo raras vezes, 
nem pederá mover os bragos, nem advir-lhe um bom 
pensamento, porque se Ihe viesse seria o mesmo que 
tirar agua para fora. Que fará n'este caso o cultiva
dor? Alegrar-se-ha, consolar-se-ha e olhará como gran
de mercé trabalhar no jardim de tao excelso Senhor. 
Bastar-lhe-ha a certeza de que serve o reí do ceu e da 
térra , sem se importar com a sua satisfagao pessoal. 
Dar-lhe-ha gragas por Ihe permittir que prosiga a tra
balhar em harmonía com as suas ordens, embora nao 
logre a recompensa presente; e pedir-lhe-ha que o au
xilie a supportar essa cruz, lembrando-se que elle pro-
prio, apesar de ser Deus, arrastou a cruz durante a 
sua vida, sem procurar estabelecer o seu reino na tér
ra, e sem desamparar a oragao. Quando mesmo essa 
seccura durasse sempre, deve consideral-a como cruz 
que é vantajoso arrastar, e que Jesús Christo o auxi
lia n'isso por modo invisivel. Nada se pode perder com 
tao bom Senhor, e tempo virá em que ha de pagar 
com usura os servidos, que se Ihe prestarem: nSo o 
apavorem os maus pensamentos e recorde-se que o de
monio os inspirava a S. Jeronymo ainda mesmo no 
deserto. E como eu padeci estas anclas durante mul
tes anuos, sel que nao ficam sem galardao; e olhava 
sempre como grande mercé, quando se me concediam 
algumas gotas d'agua do pojo onde eu trabalhava. 
Nao quer isto dizer que eu negué a grandeza d'essas 
afíiicgoes e que ellas nao sejam mais pungentes do que 
assiduos trabalhos; mas reconheci claramente que Deus 
as premeia com tal liberalidade, ainda n'esta vida, 
que uma hora de consola§ao, que me dava depois na 
oragao, me recompensava de tudo quanto havia soffri-
do durante multo tempo. Parece-me que Nosso Senhor 
permitte que estas penas e multas outras tentagoes 
succedam a uns no principio e a outros ná sequencia 
do seu exercicio na ora§ao, para experimentar o seu 
amor para com elle, e conhecer se poderao resolver-se 
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a beber o seu calix e auxilial-o a levar a sua cruz, an
tes de haver enriquecido as suas almas pelos maiores 
favores. Estou convencida que este proceder de Deus 
a nosso respeito é para nosso bem, porque as gragas, 
que elle tenciona derramar sobre nos ao diante, sao 
tao grandes, que antes quer fazer-nos conhecer qual é 
a nossa miseria, para que nos nao succeda o que se 
deu com Lucifer. Que fareis vos, ó Senhor, que nao 
seja para o maior bem das almas, quando conheceis 
que ellas se consagram a vos, se abandonam á vossa 
vontade, e estáo decididas a seguir-vos até á morte e 
morte da cruz, para auxiliar-vos a leval-a e nunca 
desamparar-vos ? Aquelles que estao n'esta resolugao e 
renunciaram a todos os sentimentos da térra, para ter 
so os espirituaes, nada tem que temer, e quem pode 
affligir aquelles que j á se acham em estado tao ale-
vantado, quando olham com desprezo todos os praze-
res que se gosam no mundo e so procuram conversar 
com Deus? O mais difficil está conseguido. 

«E ' essencial observar, e a experiencia propria 
me fez sentir, que a alma, a qual comega a andar 
n'este caminho da ora5íío mental, com firme resolugao 
de perseverar, e de nao dar grande importancia ás 
consolagoes e sequidoes que n'ella se deparam, nao 
deve temer de recuar, embora tropecé alguma vez, 
porque j á nao se pode derribar o edificio espiritual, 
que cometa a fazer, por ser solido e inabalavel, o seu 
fundamento. O amor de Deus nao consiste em derra
mar lagrimas, nem na satisfagao e ternura, que dese-
jamos ordinariamente por nos consolarem, mas está 
em servir a Deus com coragem, exercitar a justiga e 
praticar a humildade; aliás parece-me que seria que
rer receber sempre e nao dar nunca. 

«Para as mulheres fracas como eu, pensó que é 
conveniente que Deus as favore§a com consolagoes co
mo as que eu recebo ao presente da sua divina ma-
gestade, afim de dar-lhes forgas para aturar os traba-
Ihos que Ihe apraz enviar-lhes, como eu tive em abun-
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dancia; mas nao devem os homens sabios, de grandes 
dotes, e que professam o servigo de Deus, fazer tanto 
caso das doguras que se acham na oragao, e laraen-
tar-se de as nao reeeberem. Se apraz a Deus conce-
der-lh'as é natural que se regosijem com ellas, porque 
é signal que elle julga que Ihe sao proveitosas; mas se 
as nao recebem nao devem lastimar-se e antes pensar 
que se Deus Ih'as nao confere é porque nao sao neces-
sarias; soceguem, e considerem que a inquietagao e 
turbagao no espirito sao faltas e imperfeigoes, que so 
convéem a almas covardes, como tenho visto e expe
rimentado.» 

Continua a Santa a tratar d'este primeiro genero 
de oragao, que é a commum ao alcance de todos, e 
procura remover as tristezas que a acompanham sem-
pre nos comegos, provenientes de multas causas e até 
das enfermidades do corpo, porque a nossa miseria é 
tao grande que a alma presa ao corpo está sujeita a 
todos os males que aífectam este, sendo n'estes casos 
necessario muito descernimento para, sem entibiar nos 
bons propósitos, nao fatigar a alma com pezos, que nao 
pode supportar. Aconselha a distracgao, o passeio no 
campo, o emprego do tempo em leituras salutares, no 
exercicio da caridade, finalmente, evitar o constrangi-
mento, que pode ser nocivo e aífastar para longe do 
fim a que se mira; e conclue assim: 

«Nao nos inquietemos com estas sequidoes, inquie-
tagoes e distracgoes. O modo de nos libertarmos (Tes
tes estorvos e contrariedades é amar verdadeiramente 
a cruz; porque Nosso Senhor nos auxiliará a leval-a; 
a nossa tristeza raudar-se-ha em jubilo, e adiantare-
mos muitissimo. E ' evidente que se nao ha agua no 
pogo, todo o nosso trabalho será baldado, mas se a 
ha, devemos empregar todos os nossos esfor$os para 
levantal-a; quer o Senhor que o nosso trabalho seja 
premio á nossa virtude, e esta so pode augmentar por 
similhante meio». 

Passando a tratar do segundo grau de ora§ao, a 
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inspirada mystica compara-a a quem extrahe agua do 
po§o para a rega por meio de urna ñora, o que é muito 
mais fácil e produz maior abundancia de liquido. Este 
segundo grau é denominado ora5ao de quietajao, quan-
do a alma, recolhendo-se, experimenta alguma cousa 
de sobrenatural, que Ihe seria impossivel adquirir, e 
entao a gra9a deixa-se mais claramente conhecer. Re-
colhendo n'estas circumstancias o entendimento, a me
moria e a vontade, melhor se desfructam essas celes
tes doguras; a vontade é a única que prepondera, mas 
sem saber o modo e a forma; conhece que está captiva 
e outorga pleno consentimento a esse feliz captiveiro 
que a submette áquelle que ama. 

Sobre esta oragáo exprime-se Santa Thereza por 
este modo: 

«Tudo quando se passa na ora^ao de quieta§ao é 
acompanhado de tantas consolagoes, e custa tao pouco 
que por mais tempo que dure nao fatiga a alma, por
que o entendimento só por intervallos está activo, e 
extrahe muito maior quantidade de agua do P050 do 
que pela ora§ao mental, por mais laboriosa que esta 
fosse. As lagrimas que Deus concede n'este caso, sao 
lagrimas de alegría, e conhece-se que se derramam 
sem que possamos concorrer para fazel-as nascer. 

«Essa agua tao favoravel e preciosa, cujo manan-
cial é Nosso Senhor, faz crescer muito mais as vi r tu
des do que a obtida pela primeira oragao, porque a 
alma eleva-se ácima da sua miseria, e corneja j á a di
visar qual é a felicidade da gloria, o que a faz crescer 
em virtude, porque a avisinha de Deus, que é origem 
de todas as virtudes, e nao só cometa a communicar-
se a ella, mas quer que conhega essa communica§ao. 

«A alma apenas se senté n'este estado perde o 
desejo de todas as cousas da t é r r a ; todas Ihes pare-
cem despresiveis; porque vé com clareza que nao ha 
honras, riquezas 011 prazeres, cuja posse nos aproxi
me um só momento da felicidade de que ella goza, co-
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nhecerdo com certeza que esta é verdadeira, real e 
solida; e ccmprehende-se que nao ha fundamento al
guna para os contentamentos d'esta vida, porque os 
que passam por ser maiores estao sempre envolvidos 
t m dissabores e amarguras, e depois de os possuirmos 
u m só instante, cahimes na tristeza de perdel-os nao 
podendo mais recuperal-os. 

«Esta oragao só Deus a dá ; nao ha rogos, traba-
Ihos ou penitencias que a consigam; mas Deus na sua 
immensidade concede-a sem intermediarios, e faz co-
nhecer os effeitos maravilhosos da sua presenta, pela 
satisfagao exuberante que dispensa interior e exterior-
mente, satisfagao que nao admitte pontos de compara-
gao com as da térra, porque actúa de maneira singu
lar, e enche o vacuo que deixaram aberto os pecca-
dos, de que nos libertamos. A alma experimenta en-
tao essa satisfagao intima, sem saber d'onde Ihe vem 
nem como a recebe; nem sabe o que ha-de desejar ou 
implorar, porque conhece que nada Ihe falta, e com-
tudo nao pode comprehender o que Ihe deram. EntFío 
sabe-se o caminho que deve trilhar-se, o que j á é uma 
enorme vantagem, porque eu perdi muito tempo sem 
saber por onde me devesse dir igir ; e por isso tenho 
grande lastima das almas que se acham sos e sem 
guia; porque é verdade que eu lia muitos livros espi-
rituaes, que tratam d'esta materia, mas quasi sempre 
obscuramente; e quando fallavam com clareza, seria 
difficil comprehendel-os, salvo estando j á muito ames-
trado nos segredos da oragao.» 

Passando a tratar do terceiro grau de oragao, 
compara-a á agua corrente, que se tira de uma fonte, 
de uma mina, de um regato e essa nao precisa traba-
Iho algum para guiar-se, e se consegue fácilmente 
toda a necessaria, para que a rega se faga perfeita-
mente, 

A respeito d'ella diz a grande mestra na sciencia 
da contemplagao: 

«E' como um somno das tres potencias d'alma, o 
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entendiraento, a memoria e a vontade, no qual, em
bota ellas nao estejam completamente adormentadas, 
nao sabem como operam. O prazer que se experimen
ta n'ella é incomparavelmente superior ao da orajao 
de quietado; e a alma está de tal modo inundada 
pela agua viva da graja que nao poderla passar ávan-
te, e, quando mesmo quizesse, nao poderla recuar, tal 
é a sua felicidade em gozar da gloria; em ora§Io tao 
sublime a alma pro va urna alegría que ultrapassa to
da a medida; e essa alegría consiste, quanto a mim, 
em morrer inteiramente para o mundo, para possuir 
só a Deus; e é o único modo como posso explical-a. 
Nao sabe entao a alma o que faz; ignora se falla ou 
se está silenciosa; se r i ou chora; é um delirio de fe
licidade, a loucura celeste, em que se instrue na ver-
dadeira sabedoria, de modo que se enche de uma con-
solajao indiscriptivel. 

«N'estas occasioes as potencias d'alma nao podem 
applicar-se a outra cousa que nao seja Deus; parece 
que nenhuma d'ellas podendo mover-se, sería uma 
grande violencia distrail-as de similhante objecto; e 
nao sei até se por mais esforgos, que se empregassem, 
isso seria possivel. N'este estado só temos na bocea 
palavras para dar gra9as, mas sem ordem e sem ne
xo, excepto se Deus as reúne ; porque o entendimento 
nao toma parte alguma em tudo isso, e n'esse estado 
feliz a alma só quizera louvar a bem dizer a Deus.» 

Este terceiro grau d'oragao como se ve nSo é 
ainda a uniao completa; resta um pouco do ser huma
no, mas é j á transformado, dotado de uma forja po
derosa, disposto a tudo sofFrer; é David entoando em 
arrebatamentos na sua harpa os louvores do Supremo 
Serhor no universo; sao os martyres ao entrar para 
a arena abrazados no santo desejo de serem dilacera
dos pelas feras para voarem á bemaventuranga; sao 
os grandes vultos da santificagao immoveis e insensi-
veis que nada veem, nada ouvem, absortos na con-
templajao das maravilhas de um mundo, destinado só 
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para os valentes conquistadores da cidadella, onde de
sesperadamente se entrincheirou o espirito das trevas. 

Depois de desorever-se este terceiro grau d'ora§ao 
parecia que nao se podesse conceber outro raais subli
me. Existe todavia este ultimo gran de contemplado, 
que se distingue do terceiro, porque a alma ainda pode 
manifestar exteriormente a abundancia da sua felici-
dade; mas no quarto grau tudo é impossiveL A unido 
com Deus é completa, e a absorp^ao é absoluta. A 
agua desee do ceo ; nao é preciso sequer encaminhal-a, 
ella baixa suavemente e o cultivador nao tem traba-
Iho algum. 

Mas quem melhor do que Santa Thereza pode ex-
por o estado de quem é elevado a essa eminencia su
prema da oragao, quando ella tantas vezes foi arreba
tada a esse ceu esplendoroso, d'onde se regressa á 
tér ra so para apresentar aos olhos dos seres humanos, 
que a habitam, um modelo do que. é a alma na bem-
aventuranga eterna? Ougamol-a: 

«Quando, diz ella, n'este quarto grau d'oragao al-
guem busca assim o seu Deus, por pouco que se nao 
senté um grande desfallecimento; está-se desmaiado, 
mal se pode respirar; todas as forgas corpóreas estao 
alquebradas, sendo mister um esforgo enorme para po
der mover as maos; os olhos cerram-se por si mes-
mos; e se permanecem abertos nada veem; seria im-
possivel 1er; embora se divisem as letras, o espirito 
está inactivo e nao atina a juntal-as; perde-se o en
vido; os sentidos tornam-se imitéis; debalde se procu
rarla articular urna palavra; todas as for§as exterio
res nos desamparara, e as da alma engrandecem-se 
para melhor poder possuir a gloria de que se goza; 
mas além d'isto o prazer externo é ineffavel. Por mais 
tempo que se esteja assim, nada se soffre; e nunca 
Deus me favorecen com estes éxtasis quando estava 
doente, que logo me nao achasse melhor; e como po
derla fazer mal tao grande bem! Os effeitos d'esta su
blime ora9ao sao tao manifestos, que nao poderla du-
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vidar-se que nao augmente o vigor d'alma, e que de-
pois de haver feito perder ao corpo todo o que tinha, 
nao seja compensado por outro muito mais enérgico. 

«E' verdade pelo que posso apreciar pela minha 
propria experiencia que no principio, esta oragao é 
breve; e nao deixa vestigios exteriores; mas pelas 
vantagens recebidas, deviam os raios do sol ser bem 
ardentes para poderem penetrar a alma a ponto de 
derretel-a; quando muito dura meia hora; eu porém nao 
posso apreciar essa duragao, porque perdem-se todos 
os sentidos, mas n'esse rapto de bocado a bocado des-
perta alguma faculdade. 

A vontade predomina sempre, mas o intellecto e a 
memoria breve comegam a importunal-a; porém como 
apesar d'isso permanece tranquilla nao tarda a sub-
metter as outras potencias; esta submissao porém é 
instantánea, porque as outras faculdades rebellam-se 
por novas distracgoes. Podem-se passar assim algumas 
horas em oragao e realmente se passam, porque o en-
tendimento e a memoria enebriadas por este licor ge
neroso esquecem-se e reunem-se á vontade ñas delicias 
de tal ventura; mas o tempo em que ficam completa
mente absorvidas parece-me que é muito breve; e 
quando voltam a si, durante algumas horas, estao 
como estupefactas, porque Deus as reduz pouco a 
pouco a si. 

«Devería eu agora explicar o que a alma senté in
teriormente quando está n'este rapto; deixo isso para 
aquellos que souberem expol-o, porque como poderia 
eu descrever aquillo que nao comprehendo? Quando 
ao sahir d'esta ora§ao, e depois de ter commungado, 
eu pensava sobre a maneira de exprimir por meio de 
palavras o que faz a alma quando está submergida em 
táo grande beatitude, Nosso Senhor me disse: 

«Minha filha, a alma esquece-se inteiramente de si 
para entregar-se toda a mim; j á nao é ella que vive, 
sou eu que vivo n'ella; e isto é tao incoraprehensivel 
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que tudo o que ella pode comprehender é que nada 
comprehendeu.» 

Tudo quanto se refere a esta exposigSío dos graus 
da oragao mystica, desde que se cometa na oragao 
mental ató á de uniao, é de urna sublimidade tal, que 
só podem aprecial-a aquelles que tem sido visitados 
por esses raptos misteriosos. NSo ha ninguem tao 
desajudado da graga, que por momentos, como ofíus-
cado por um clarao, nao haja presentido esse estado, 
que para a piedosa vidente do Carmo era habitual; 
mas esses choques sao tao rápidos e distanciados en
tre si que a linguagem da Santa excede a comprehen-
sáo vulgar. 

A que eleva§ao attingira ella todavía para poder 
deixar essa ingenua e x p ó s i t o , escripta por preceito 
do seu director espiritual, que nos causa maravilha, e 
faz comprehender a distancia quasi infinita que nos 
separa d'ella, interpondo-se ainda o infinito entre to
das essas grandezas e as que circumdam o dispensa
dor de tao sublimados favores? 

Nada d'isso deve espantar-nos desde que nos lem-
bremos que esta esclarecida doutora na sciencia da 
vida espiritual tinha livro vivo, onde lesse, e era o 
Verbo Encarnado, que Ihe inspirava essa sabedoria 
mjstica, que em livros, escriptos pela mao do homem, 
nao pode aprender-se, e muito menos praticar-se. 



CAPITULO V 
Qnam raagnificata sunt opera tua, 

domine! nimis profiiadae factíB 
suot eogitationes tase. 

Pá. xci. 6. 

SÜMMARIO 

Cooteraplagao da humanidade de NOSSD Seahor Jesús Christo. O 
coofdssor de Saota Tüerezi a adverte quaato aos arrnabarnen-
tos, que podiara ser ciladas diabólicas. O seu eoragao ó atra-
vessado por um dardo de ouro. Vera S. Pedro d'Alcántara a 
Avila. Eatrovista dos dois Santos. Progressos agigantados da 
Santa na via da perfeiQáo. Sua hamildaie extraordinaria. 
Dom de presciencia. Visáo do inferno. Visao do cea. Pensa-
mento de tornar-se reformadora da ?ua ordem. Gommunica-o 
a sua sobrlnha e a D. Guiomar de ütloa. Gonsulta o seu con • 
fessor, o provincial, S. Pedro d'Alcántara e S. Luiz Beltráo. O 
orovineial retira a perraissáo; e entao consulta a Frei Pedro 
Yanguez. Este approva o plano, mas o seu confessor a dissua-
de. Gonfessa-se com o Padre Gaspar Salazar, da Gompanhía 
de Jesús. Gonfortos que d'ahi Ibe advieram. Gompra-se o ter
reno para o primeiro convento carmelita reformado. Diffljul-
dados que encentra. Appareee-lhe S. José e Santa Glara. üm 
prégador a invectiva na Egreja. Rísuscita um sen sobrinho 
que ficára morto debaixo do um muro do novo convento. E ' 
chamada a Toledo por ordem do provincial. Entra na casa da 
duqueza de Medina—Goeli. Grande estima que ahi alcanza. 

JJANDO a alma se entrega completa
mente a Deus, e se desprende das 
vaidades e interesses mundanos, nao 
fica sem recompensa desde esta vida, 
prelibando desde j á as delicias da 
eternidade. Quando por meio de re-

solujoes inquebrantaveis e pela mercé de Deus, se lo
gra chegar a esse estado de abandono e de desprezo 
dos bens e prazeres temporaes, pode dizer-se que se 
trepou ao Thabor e que ahi se assistiu á transfigura-
^ao de Jesús Christo, e entao lembra dizer com o 
Principe dos Apostólos: «Senhor, se vos parece, faga
mos aqui habita§ao!» 
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Sente-se a alma tao bem, está tao confortavel e-
satisfeita, que só anhela permanecer assim e nao pro
curar outra morada. Essa subida á montanha, onde o-
Salvador appareceu entre os dois magestosos enviados 
Elias e Moysés, e na presenta do maior dos apostólos, 
aquello que em si e em serie indefinida de successores ia 
ser constituido em Vigario de Deus sobre a térra, essa 
ascensao é difficil, e por isso poucos a tentam, e se-
alguns a comegam, desalentam-se e tornam a descer. 
Nao hesitou n'este trabalho a piedosa Virgem d'Avila; 
proseguiu ávante apesar de ser urna mulher, delicada 
de constituido, e gasta pela enfermidade; subiu e go-
sou a visao das maravilhas que levaram S. Pedro a 
proferir aquellas palavras, onde se traduz a completa 
paz d'alma. 

Meditava a Santa constantemente na sagrada hu-
manidade de Jesús Christo, e por ella tinha tao ele
vada devoro, que sempre se julgava na presen9a do 
divino Salvador, especialmente quando o recebia sa
cramentado. (*) 

(') A meditaQao na sagrada humanidade de Nosso Senhor 
Jesús Christo foi sempre havida pelos tnysticos corno o meló 
inaís effleaz para trepar na esnada da perfeî ao. S. Joáo Evange
lista no capitulo X do seu Evangelho diz pela bocea de Jesús 
Christo que Este é a porta, e que quem entrar por essa porta se 
salvará, gosando tanto da ?ua humanidade como da sua divin-
dade. Santa Th rcza por este meio experimentou delicias, que 
nao fóde explicar nem sequer imsginar. Nao era ella que ia 
para Deus, era Deus que a chamava a si e a absorvia completa
mente, perdendo esta o eonhecimento proprio. E ' urna graga 
particular, que só Deus pode conceder: mas cumpre-nos era-
pregar todas as diligencias para nos dispormos a recebel-a; e 
andam mal aquellos que desviara os olhos da sagrada humani
dade do Salvador, e de imagens corpóreas para lograr este fim, 
poique a nossa natureza só por este modo é fortemente impres-
sionada, e foi sssim que Santa Thereza subiu tao alto. D'aqui se 
vé quáo funesto é o erro dos iconoclastas e do protestantismo 
banindo as irasgens, sob pretexto especioso e falsissimo de ido
latría, quando a vordade é que todo o manancial da ¿evo<jáo se 
secca pela suppressao das imagens. 



121 

Por isto e pela santidade a que chegára esta puris-
siraa Esposa, manifestou-se-lhe o Senhor em diversas 
visoes, que vem narradas na vida de Santa Thereza, 
escripta pela sua propria mao. Arrebatada por estas 
visoes dulcissimas exclama a Santa: «O' Jesús, ó meu 
Salvador! quem seria capaz de exprimir qual é essa 
m agestado que faz conhecer á alma que vos nao sois 
só o monarcha absoluto do mundo, mas quando mesmo 
houvesseis creado uma infinidade de outros, todos jun
tos nao mereceriam que vos dignaseis declarar senhor 
d'elles; quando tudo o que pode imaginar-se a vosso 
rtspeito ó inferior a vos. Conhece-se entao claramente, 
ó meu Salvador, quanto é desprezivel o poder dos de
monios comparado ao vosso, e como podemos calcar 
sem receio o inferno estando comvosco! Conhece-se a 
razao que tiveram estes espirites tenebrosos de ficarem 
espavoridos, quando vos descostes aos limbos; houve-
ram elles desojado entao que existisse um inferno, in
finitamente mais profundo, do que esse a que os con-
demnastes, para n'elle se precipitarem, e mais se dis-
tanciarem de uma magostado, que é para elles táo ter-
r ivel ; tanto é assombroso o poder da vossa sagrada hu
manidad© unida á divindade! Comprehende-se quanto 
será terrivel o vossó juizo, quaíido exercerdes toda a 
colera da divina magostado centra os maus. E final
mente a alma conhece de tal modo a sua miseria, en
t ra em tao profunda humildad©, que, embora Ihe tes-
temunheis amisade, acha-se em tal confusa© e está to
cada de ta© vivo arrependiment© dos seus peccades, 
que nao sabe o que será d'ella.» 

Peí© tempe, em que as visoes de Santa Thereza 
comegaram a manifestar-se, foi' quand© ©s erres que se 
prepagaram peles pretestantes, prevenientes de falsas 
interpreta9oes da Biblia Sagrada, vertidas em linguas 
vulgares, davam logar a que se vedasse a leitura dos 

(') Vida de Santa Thereza, cap. 28. 
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livros sagrados ñas mesmas linguas, afina de evitar-se 
que os absurdos que tanto se derramavam na Allema-
nha e em outros paizes, que se separaram da Santa 
Sé, tivessem ampliagao a mais vasta área. 

Entao a pia contemplativa ficou muito contristada 
por nao poder fácilmente lér o üvro, que mais apre-
ciava, e foi n'essa amargura que o Senhor se Ihe ma-
nifestou como üvro vivo, que dispensasse outro qual-
quer. Essas mysticas viaoes eram umas vezes intelle-
ctuaes outras imaginarias, isto é, ou se enderegavam 
únicamente a intelligencia sem apresentar forma algu-
ma sensivel, ou impressionavam os sentidos por toma-
rem forma corpórea, como quando por uma vez Jesús 
Christo Ihe mostrou as maos, e por outra o sacratissimo 
rosto, e como por difíerentes outras a sua humanidade 
completa. 

Estas visoes davam-se quando a Santa em éxtasi 
chegava a esse estado de uniao com o Supremo Bem, 
em que nao pode haver duvida de que se está com 
Deus, porque os caracteres d'esse enlevo nao podem 
confundir-se com quaesquer illusoes, que provoque o 
espirito das trovas. 

Em todas essas visoes a Santa donzella sentia-se 
tomada de sobresaltos e temor, gosando todavía mara-
vilhosos eífeitos, deixando-lhe a mercé divina a paz e 
suavidade n'alma. 

N'estas ligoes aprendía e encontrava novos moti-

(') Diz Juliao d'Avila a este respeito que quando o demonio 
ioílaencela a alma, esta seate-se secca e desabrida, e sao muí 
diversos os eíTeitos das suas iQ^piraQoss d'aqaeUes que imprima 
a influencia divina E áquelles que sao tentados l o g j apparece a 
luz que deixa deseobrir as trevas, que o espirito do mal diffua-
dira. 

E Santa Thereza, quando os confessores Iba aconselbavam 
que deixasse de commungar e de orar a sos, sentia-se táo fati
gada, que nao sabía o que fizesse; mas logo Daus correspondía 
ás suas ancias com recursos extraordinarios, que a fortaleciam 
e inflammavam aínda mais. E sempre a virtude verdadeira eres-
ce com a contradicho e se insurge contra o vicio. 
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vos de fé para consolidar-se no amor consagrado ao 
divino esposo, e no desprezo com que devia tratar as 
coisas do mundo, sendo nada a maior que n'elle baja 
comparada com o que se Ihe manifestava, porque nem 
alvura nem luz podiam assemelhar-se aos esplendores 
de Jesús Christo glorioso, sendo tudo escuridao e som
bras na presenga de tao esplendorosa visao! Amiuda-
vam-se porém os éxtasis, os absortos, os raptos e as ap-
parigoes que Jesús Christo concedía á extremecida con
templativa, j á dando-lhe conhecimento dos divinos at-
tributos pela visao intellectual, j á da sua resplandecente 
humanidade pela imaginaria. Resultava d'aqui urna ele-
vagao sublime no amor divino, sobrenatural affecto 
de filial temor, e confianga illimitada, que inspiravam 
tao repetidos favores; causando-lhe rnais assombro 
ainda como o Divino Verbo se dignou assumir a nossa 
humanidade, sendo ella tao misera e frágil, e como á 
voz de um sacerdote, elle se digñava baixar do ceu 
para continuar sua amisade com os homens, facilitando-
íhes mil agrados, consolagoes e premios. 

Quererla porém Deus que a formosa Esposa tivesse 
ainda mais merecimentos, e para proporcionar-lh'os, a 
subjeita á contradicgao, porque j á nao tendo ella o 
mesmo confessor, mas outro, menos visto n'estas vias 
de perfeigao, por onde Deus chama e encaminha os 
predilectos, e ouvindo narrar á sua penitente as visoes 
que recebia, e os éxtasis em que se via, comegou a 
duvidar se estes favores seriam realmente mercés do 
ceu, se artificios e ciladas do demonio, e propendendo 
para este lado, assim o fez sentir a Thereza aconse-
Ihando-lhe a que, apenas Ihe viesse a visao, se persi-
gnasse e fizesse exconjuras, para afastar a tenta^ao. 

Thereza, sempre humilde e obediente, conhecia de 
sobra que nao havia aqui sombras sequer de tentagao, 
antes altas mercés que do ceu Ihe baixavam, mas nao 
hesita em cumprir os conselhos que recebia de quem 
tinha por dever encaminhal-a bem, e que ainda illudi-
do e pouco esclarecido era mestre e conselheiro. 
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Evidente se tornava que nao podiam essas visoes-
ser obra diabólica, porque quanto mais appareciainT 
mais a vidente se apropinquava de Deus; a sua alma, 
melhorava sempre; as suas virtudes robusteciam-se; o 
amor divino era cada vez mais intenso. Nao podia ser 
ardil do adversario quando nada aproveitava para o 
seu intento, antes cada vez se aperfeigoava mais quem 
j a tantas nobrezas gosava. Todavía Deus tudo con-
ñava da constancia e resignagao de Thereza, e por isso 
a deixava batalhar com estas contradic9oes, que se Ihe 
apresentavam; pelo que obedecen ao que se Ihe man-
dava, e obedecendo ao sacerdote do Senhor parece que 
desobedecía a elle proprio, porque este Ihe preceituava 
nos raptos q contrario do que prescrevia o seu minis
tro. N'estes casos cumpre antes obedecer aos homens 
do que a De-us, porque os homens revestidos do po
der de ligar e desligar sao os seus mandatarios di 
rectos e legaes, e as mercés sobrenaturaes que se re
ceben! sao extraordinarias e podem ser engañadoras. 
Pelo que, embora se violentasse muito, no primeiro 
ensejo que Ihe appareceu a visao, nao so se persignou, 
mas exconjurou-a. N'este acto passaram á Santa pela 
mente as affrontas que Jesús recebera dos judeus, e 
rasgava-se-lhe o coragao de ser ella quem os acompa-
nhava ñas injurias, e na mesma occasiao em que era 
favorecida por modo tao sobrenatural. Lastimava-se a 
Virgem de proceder assim pelo cumprimento do pre-
ceito de obediencia, mas como o seu coragao estava 
abrazado no amor para com Deus, o holocausto que 
ella fazia era meritorio, porque o primeiro dever do 
christao é obedecer áquelles que o Divino Redemptor 
estabeleceu para mest-res e directores dos fiéis. Tambera 
por isso e pelo seu ardente amor, Jesús Christo a con-
solou fazendo-lhe sentir que procedía bem e que a ver-
dade havia de patentear-se; mas nao foi isto tao prompto 
como a piedosa carmelita desejava, porque o seu con-
fessor, cada vez mais preoccupado com o que esta Ihe 
referia dos favores do ceu, com que era procurada, e 
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sera embargo dos conselhos que tomava cora outros di 
rectores espiritnaes doutos, prohibiu-lhe que proseguis-
se na ora§rio raental, porque de bens apparentes mul
tas vezes resultam males verdadelros, nao podendo 
<Jar-se crédito a essas manlfestagoes extraordinarias, 
que a raludo indicara subtilezas, cora que o demonio 
quer deixar desprevenidas as almas, multo confiadas 
e satisfeitas, quando estao longe de se deverem consi
derar seguras. 

Sera embargo d'estas suspeltas por parte do con-
fessor da santa, contiauaram-lhe os éxtasis, cora im
petos de amor divino multo sobrenaturaes, acorapa-
nliados de vehementes desejos de ver a Deus, pare-
cendo que a alma se Ihe arrancava pelas saudades e 
pena que tmha, por se achar aínda presa ao corpo e 
nao poder assim Ir gozal-o. D'esta ancla mortal, que 
nada tinlia de inerte, resultavara-lhe dores cruclantes, 
e afílicgoes tao vivas, que custavam a tolerar, mas 
acompanhadas de tal suavidade, que nao quizera ver-se 
livre d'ellas por pre9o algura. Era uraa d'essas visoes 
appareceu-lhe corpóreamente um anjo, que Ihe atra-
vessava o cora^ao cora um dardo de ouro, (*) e ao 
mesmo tempo que fazia a ferida, era cauterisada pelo 
fogó; e sentindo este golpe a Santa achava-se abrazada 
por uní grande incendio, que a devorava toda. Depois 
d'lsto andou rauitos días era éxtasis repetidos, ficando 
eerapre era grande alheagao, sera coraprehender suas 

{l) O cora^ao de Santa Tnereza veoera-se era Alva do Tor-
mes encerrado em um vasj de crystal, dentro de um relicario 
precioso, o n'elle se vé claramente a ferida que o anj) ihe fez, 
estando as bíiras da mosma ferida como chamuscadas pelo fog ); 
sendo só por milagro que a santa póie viver depois d'tsto. 

A'eerca d'esle prodigio escreveu a Santa no capitulo 29 da 
saa Vida: 

«Quiz o Seahor que en visse distinctamente ura anj»junto 
a mim; nao ora alto, antes biixo, mas fjrmoso, o rosto abraza
do, parce indo pertencer á ordem dos aojos mais sublimes, a que 
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dores e os alivios', que experimentava, acompanhados 
de gozos espirituaes indiscriptiveis. 

Estes factos eram notorios, porque apesar da santa 
procurar occultar os favores do ceu, com que era hon
rada, muitas vezes Ihe succederara os raptos diante 
de varias pessoas, que os contavam, e tambem era 
d'elles muito conhecedora D . Guiomar de ül loa, por
que o confessor permittia á Santa que com a sua 
amiga desafogasse. 

Apesar de tudo, o mesmo confessor nao se livrava 
dos receios de que em tudo isto andasse artificio dia
bólico, e continuamente advertia e contristava a peni
tente. 

Teve esta a fortuna de que viesse a Avila em 
1559, quasi no final da sua vida, o glorioso franciscano, 
S. Pedro d'Alcantara, um dos varoes mais justos d'este 
seculo tao fecundo em santos e nao menos em heresiar-
chas. D . Guiomar relaten ao santo o que se passava com 
Thereza, e Pedro d'Alcantara que assaz fundo havia 
penetrado nos segredos da ora§ao comprehendeu logo 
que nada havia de suspeito nos raptos da carmelita, e 
que tudo Ihe vinha do ceu. 

Pedro d'Alcantara era natural da cidade d'este ne
me na Estremadura hespanhola e professára na Or-
dem de S. Francisco, no mosteiro de Manjarez. Oriun
do de familia distincta e dotado de grandes talentos, 
tendo frequentado a universidade de Salamanca, tinha 

se chamam seraphios; porque eu bono conhego que ao cea ha 
maltas differeoQas entre as ordeos angélicas. Vi-lhe na tnao ana 
dardo de ouro, largo e na extremidade me parecía baver fogo; 
parecia-me que m'o introduzia no coracao, penetrando até ás en-
tranhas, e ao arraneal-o m'üs levava comsigo, deixando-Tne toda-
abrazada em intenso amor de Deas. Causava-me táo violenta dór 
que ea soltava gemidos, mas infandia-me tao prodigiosa saavi-
dade, que era in possivel desejar que me deixasse, porque a mi
aba alma nao se contentava com menos do que possuir a 
Deus.» 
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diante de si um futuro brilhante nos negocios do secu-
lo, mas a voz da gra9a fallou ao seu corado e a to
das as vaidades preferiu o habito grosseiro do Padre 
S. Francisco d'Assis. Entregando-se desde a sua pro-
fissao ás mais severas austeridades, fora procurar a so-
lidao a um convento perto de Belvise, d'onde sahiu 
por ordem do superior da Ordem para ex,ercer o cargo 
de guardiao no mosteiro de Badajoz, tendo entao vinttf 
annos apenas; receben o presbyterato aos 25 e foi di
rigir o convento de Placencia da sua ordem. Acabado 
o triennio foi mandado missionar, o que fez com grande 
fructo das almas, e operando conversoes. Conhecia, 
como j á dissemos, os segredos da oragao e das vias' 
interiores, por onde se vae para a perfeigao; e sobre 
isto escreveu o seu tractado da Orando mental e o ex-
cellente livro da Paz d'Álma, obras que mereceram 
a approvagao de outros grandes mestres da vida espi
ritual, taes Santa Thereza de Jesús, Luiz de Grana
da, S. Francisco de Salles, o Papa Gregorio XV, e ou
tros. 

Foi provincial da provincia de S. Gabriel, na- Es-
tremadura, e no fim do seu triennio veio a Lisboa con
ferenciar com o Padre Martinho de Santa Maria, para 
o estabelecimento de uma reforma da Ordem; d'aqui 
nasceu o ramo franciscano que elle reformen, sendo 
para isso auctorisado por breve do Papa Julio m . 

Foi quando andava nos trabalhos de visita aos 
conventos da Ordem que veio a Avila e teve conheci-
mento do que occorria em Santa Thereza, e das affli-
goes porque passava, dizendo-lhe o seu confessor que 
era possivel ser ella seduzida por artificios diabólicos 
nos raptos que experimentava. 

O illustre franciscano, tambem favorecido por gra-
gas extraordinarias, comprehendeu immediatamente o 
estado da carmelita, e altamente se declaren pela ver-
dade, isto é, que a Santa recebia de Jesús Christo 
mercés maraviihosas. Foi das conferencias dos dois 
Santos, ambos tao grandes, tao piedosos e tao favore-
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cidos, que gerrainou em Santa Thereza a ideia de re
formar a sua Ordem, como com effeito o veio a fa-
zer. (*) 

S. Pedro d'Alcantara v,eio a fallecer tres annos 
depois em o convento d'Arenar; foi beatificado em 
1622 por Gregorio xv , e canonisado em 1669 por Cle
mente IX. 

Muito consoladora foi para Santa Thereza a visita 
de S. Pedro d'Alcantara, o qual conferenciou com o 
confessor d'aquella e Ihe mostrou o grau eminente de 
perfei§ao, em que a sua penitente j á se acliava, pelo 
que nao devia aífligil-a; antes Ihe cumpria desembara-
gal-a e deixal-a caminhar, aífastando para longe sus-
peitas tao infundadas como as que concebera ácerca 
da origem do estado excepcional e verdadeiramente 
espantoso, em que se encontrava aquella Madre illus-
tre. Abriram-se os olhos ao confessor e mais confun
dido ficou á vista da sua penitente. Mas outro genero 
de tormento c ó n c a v a para a Virgem, qual foi ten-
tal-a o inimigo pela sua humildade mesma, fazendo-Ihe 
suspeitar que enganava muito^ justos, e que era tao 
peccadora que Ihe parecía que todos os males do 
mundo e todas as heresias, que n'esse tempo pullula-
vam, por seu respeito succediam. Com estes propósi
tos desinquietava a paz do seu espirito, que padecía 

S. Pedro d'Alcantara era um contemplativo tao favore
cido como Santa Thereza, e p>r isso comprehendia perfeitamente 
o que ella experimenlava. Sentía ella a presencu eoatíaua de Je
sús Christo, sera poder explioar como, porque nao o via; o me*-
rao se dava com S. Podro d'Alcaatara. Assim qaanio os duis 
Santos f illavam, o seu colloquio era sobre essas mercés espanto
sas, conseguidas na contemplagao, Assimilhavam se a dois emi
grados que em térra estranha só pansam ñas saudades da patria. 
A patria para estes dois grandes servos de Daus era o ceu, d'onde 
se achavam desterrados. E se isto sueeede com referencia a coi
sas sobrenaturaes, que nao seria com rela^ao ás que nao exee-
dem as forcas naturaos, de qu^ as duas almas estavam tao re
pletas, que' a medida traslnrdava como diz o Evangelista S. 
Lucas no capitulo vi, vers. 38. 
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grandes seccuras, com que outras muitas almas teem 
sido provadas, e taes sao ellas que podem conduzir á 
desespera§ao, que ó o fim a que mira a tentagao mes-
ma. Tudo isto permittia Deus, que tao liberal era 
para cora ella era misericordias e favores, para mais a 
corear de merecimentos, oíferecendo esta o agradavel 
holocausto da sua paciencia e resigna^ao. Para isso e 
para nao ser tentada ácima das suas foi^as, consolan
do-a ñas suas inquietagoes, S. Pedro de Alcántara e 
outros varoes illustres a dissuadiara de tao perniciosos 
pensamentos, ficando assombrados de tao sublime hu-
mildade e tao elevado grau de ora§ao. Mas á ardente 
carmelita causava turba^ao que era publico se conhe-
cessem os favores de que era objecto, e queria reti-
rar-se a outro convento mais isolado afim de que ahi 
se occultasse melhor ás curiosidades que suscitava; 
oppoz-se a isso seu confessor dizendo-lhe que a todos 
cumpre deixar-se guiar por Deus e nao prevenil-o, 
que onde elle nos colloca ó que estamos bem, e que 
as mercés que faz a um de seus serves aproveitam 
tambera a outros, e por isso convera que ellas se 
saibara. 

(') Por isso e para ediflcacao das almas é quo Saota The-
reza, por preceito, escreveu e suas obras se publicaram, sendo 
principalmeote conhacida a sua autoblograpbia. E afflrma o Pa
dre Juliáo d'Avila no manuscripto, que ha pouco se imprimía, 
que o demonio empregoa todos os moios para que este livro se 
nao publicasse; e que ello Padre Juliáo para evitar que por seas 
artificios so queimasse o original escripto, juntou escreventes, 
qaantos bastavam, para copial-o em um só dia; e que depois 
d'impresso, aiodi experimentara contradie^oes. Mas Deus nao 
consentía que ellas triumpbassem, porque nao queria que fieas-
sem secretas as mercés que fizara a esta sua santa serva, e por 
isso ellas sao publicas, e do seu exemplo podem aproveltar-se as 
almas, que o quizerem. 

Por isso permittiu o Senhor que d'esti poderos\ Santa e 
doutora flcassem suas obras e memoria dos factos assombrosos 
da sua vida; onde se eneontra tanto para admirar, que o illustre 
Bossuet nao duvidava chamar ao que ella escreveu doutrina ce
leste . 

10 
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Ainda assim hesitava, nSo em deixar-se ficar, mas 
na vangloria que Ihe resultara d'estes obsequios; po-
rém Jesús Christo Ihe inspirou o seguinte argumen
to: «que era o que temía de se saberem os successos 
da sua alma; ou que os louvassem os que os créssemf 
cu que murmurassem d'ella aquelles que duvidassem a 
seu respeito; e com qualquer d'estas coisas ficava ella 
de ganancia.» 

Quando os raptos Ihe succediam diante de pessoas 
que a viam, procurava depois confessar-lhes séus de-
feitos para humilhar-se; porém, tambem isto foi consi
derado defeito pelo seu confessor, porque estando o 
mundo muito corrompido, convém que presenceie gran
des modelos de virtude e as recompensas corresponden
tes; e sendo todos tao defeituosos e importando-se pou-
co de si, olham com rigor desmedido para os virtuo
sos e em tudo encontram imperfeÍ9oes. Symbolisou-lhe, 
porém, Deus em uma visao que contra todas as aggres-
soes se achava preparada, pois Ihe fez ver uma forta
leza que a guardava de todos e nao deixava que nin-
guem a avisinhasse para offendel-a ou para que a Deus 
oífendesse. 

Tao desligada das coisas da térra se achava a 
Santa que só sentia ancias por morrer. Em demasía 
se prolongava o seu desterro, e cortavam-lhe o cora-
cao saudades pela ausencia da patria, para onde for-
cejava por encaminhar-se; e tao grande era a pena in
terior, que sentia, tao vivo o seu anhelo para acabar a 
vida, morrendo por morrer, que effectivamente se Ihe 
extinguirla a vida se Deus Ihe nao acudisse com al-
gum novo favor. Perguntava a Santa a Deus como se 
pode passar a vida sem elle, e como se pode viver 
morrendo. E uma voz Ihe segredava a resposta seguin
te: a considerando que acabada esta vida, nao mepode-
rás mais servir, nem padecer por mim». E ' com effeito 
só o praso de servir, padecer e merecer aquelle que a 
vida tem de dura; e tambem o padecer equivale a es-
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tar abraQado na cruz, e portante a ter j á n'esta vida 
as suavidades da outra que nos espera. 

Embebida n'estas contemplagoes recusara a Santa 
todas as conversas e entrevistas, a nao ser que por 
caridade se tratasse da salvagao das almas; pois n'es-
tes casos, e só n'elles, e para assumptos espirituaes, 
se prestava a distrahir-se da oragao, para a qual todo 
o tempo Ihe parecia pouco; s^ndo roubo aquelle que a 
outra cousa destinava; e embora alguma parte d'elle 
dedicasse á leitura, logo a deixava porque o espirito se 
enlevava na meditagao, onde deparava mais sciencia 
do que adquiría nos livros. Por estes meios chegára a 
quasi completa insensibilidade ácerca de tudo que a 
rodeava; a morte de parentes e conhecidos encontra-
va-a impassivel; e se os lastimava era que nao estivessem 
em circumstancias adequadas para um bom transito, 
e entao se penitenciava para supprir quanto podesse 
ao que ñas disposigoes d'essas pessoas, que Ihe eram 
caras, mingoasse. 

Se fallavam d'ella mesma em sua presenga, era 
como se tratassem da pessoa mais indifferente, e se 
engrandeciam as prendas celestes, com que era favore
cida, confessava-as como liberalidade divina, tanto 
mais para lastimar-se quanto maior era a ingratidao, 
com que correspondía a tao notaveis finezas; e reco-
nhecia que Deus, attentando na sua fraqueza, a levava 
cheia de mimos, ao passo que aos fortes os procurava 
por meio de trabalhos. Sabia que murmuravam d'ella 
e com isso se nao agastava; e nao havia pessoa que a 
censurasse, a quem nao achasse razao, e nao só as 
encommendava a Deus, mas Ibes tinha grande amor, 
considerando que multo Ihes devia, porque o seu inte-
resse lucrava com essas murmuragoes, que eram moti
vo para advertil-a e dar-lhe merecimento no agrado 
divino. E como se reconhecia multa indigna de quaes-
quer mercés, quando snccedia ser arrebatada diante 
de gente, voltando a si, dizia para quem a vira trans
portada: «A taes miserias estamos svjeitos os que temos 
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mal de coragao»; dando assim a entender que nao fora 
éxtasi, mas desmaio, nao um favor celeste, mas deli-
quo natural, nao uma graga, mas urna infelicidade, 
para occultar, quanto em si cabia, o muito que era 
presada por aquello que penetra nos cora^oes e sem 
engaño ou illusao aprecia a rectidao das inten§oes. 

Em tao alevantado grau de perfei§ao nao admira 
que Deus a inspirasse e Ihe désse certo conhecimento 
de presciencia em tudo quanto podesse ser-lhe útil. 
Assim previu que sua irma Maria de Ahumada mor
rena de repente, e por isso sem receber sacramentos, 
e assim com necessaria delicadeza a foi prevenindo, 
para que se precatasse por meio de amiudádas confis-
soes, e com effeito estas Ihe valeram, porque aquella 
senhora, estando bem disposta de saude, morreu in
stantáneamente, e como estava bem preparada, teve a 
Santa a satisfagao de presentir-lhe o seu triumpho; e 
o mesmo Ihe succedeu com outras pessoas pelas quaes 
se interessava. A respeito de um padre jesuíta muito 
virtuoso, e de outro da sua ordem carmelita, egual-
mente digno, teve a Santa revelagao durante a missa, 
que ouvia, que eram fallecidos e com feliz successo 
para suas almas; uma freirá, sua companheira, de vida 
irreprehensivel fallecerá e a Santa pensou que nem pelo 
purgatorio passaria; mas passadas quatro horas depois 
do seu fallecimento, teve inspira^ao de que se salvara, 
tendo passado aquello lapso de tempo no logar de ex
piarlo, brevissimo sem duvida, mas doloroso martyrio 
para quem está em ancias para gosar a visao beatifica. 

Por esta forma as visoes se succediam umas ás 
outras, e de cada vez que ellas a visitavam, novos es
plendores se Ihe revelavam, a ponto de que uma vez 
viu a Jesús Christo com tal magestade, que espantada 
passou muitos dias sem que podesse voltar a si de todo; 
e desde entao era com maior temor ainda que se acer-
cava da sagrada meza eucharistica, para receber aquel
lo que havia visto em tal grandeza, que assombra to
dos os seres angélicos, e muito mais os miseros mortaes. 
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Sobreveio-lhe tambem a visao do inferno e sobre 
este ponto traduzo o que a vidente nos deixou escripto, 
porque é ella a rnelhor historiadora do que em ura in
stante se llie patenteou n'esse éxtasi : 

«Estando um dia orando quiz-me parecer que me 
achava transportada ao inferno, sem que soubesse co
mo lá fosse levada. Comprehendi que Deus só quería 
que eu visse o lugar que os demonios me haviam pre
parado e que meus peccados mereciam. 

«Foi breve a visao, mas quando eu vivesse muitos 
annos nada seria capaz de fazer-me perder a lembranga. 

«A entrada affigurou-se-me como uma rúa compri-
da e estreita, sem sabida, muito baixa e apertada 
como a bocea de um forno. O pizo parecia-me ser co
mo lama muito immunda; o cheiro insupportavel e só 
se viam reptk venenosos. No fim d'esta rúa estreita 
estava uma especie de nicho, onde me vi collocada e 
muito apertada; e embora tudo isto fosse muito mais 
horrendo do que o digo, póde, todavía, passar por 
aprazivel, se o comparo com os tormentos que padecí, 
estando no nicho, e erara elles taes que nao ha pala-
vras que os exprimam. Senti a minha alma arder em 
tal fogo que me seria impossivel descrevel-o, porque 
nem eu mesraa o posso concebor. Tenho experimenta
do as dores mais horrorosas, as quaes, na opiniao dos 
médicos, sao as mais insupportaveis que se conhecem; 
tanto pelas contrac$oes dos ñervos, como por outras 
formas que os inimigos me tem preparado, mas todas 
essas dores nada sao comparadas ás que sofíri entao, 
incluindo o horror, que gelava, pensando que essas pe
nas erara eternas; e tudo isso é ainda pouco compara
do á agonia, era que se acha a alma; parece que a 
estrangulara e a abafam, e a afflicgao e desespero ohe-
gara a ponto que nao ha modo de descrevel-os. Seria 
pouco dizer que a despedazara incessanteraente, porque 
seria urna violencia estranha que procuraría arrancar-
Ihe a vida; nao é assira; é ella propria que se tortura 
a si e se faz p e d á i s . Quanto a esse fogo e a essa 
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desesperagao que sao o cumulo de tao horriveis tor
mentos, confesso que aínda menos os posso descrever. 
NSo sabia quem m'os fazia soffrer; mas sentia-me ar
der e como dividir em mil bocados, e estas me pare-
ciam as mais horrendas de todas as penas. 

«Em logar tao pavoroso nao resta a minima espe-
ran9a de receber qualquer consolaijao, e nao ha espago 
para sentar-se ou deitar-se. Estava como em um buraco 
aborto no muro; e estes horrorosos muros contra a or-
dem natural apertam e comprimem o que encerram. 
Tudo abafa n'este logar; ha so densas trovas, sem cla-
ridade alguma, mas vé-se atravez d'ella tudo quanto 
pode ser objecto de afflicgao. 

«Nao quiz o Senhor dar-me ulterior conhecimento 
do inferno e fez-me ver depois em outras visoes mais 
horriveis castigos de outros peccados; mas como eu nao 
passei por elles, nao me aífectaram tanto como aquellos 
que Deus quiz que eu experimentasse na visao, de que 
acabo de falar; na qual aprouve a Nosso Senhor expe-
rimentar-me em espirito n'esses tormentos, como se real
mente o meu corpo passasse por elles. Nao pude com-
prehender como isto acontecía; mas conheci que era urna 
grande mercé que Deus me fazia para que eu visse o 
abysmo, d'onde a sua infinita misericordia me havia l i 
bertado; porque tudo quando tenho lido ou ouvido dizer 
ou ainda imaginado nao é menos differente da verdade 
do que a copia do original; e arder n'este mundo nada 
é comparado com o arder no outro. 

«Embora haja j á seis annos que eu t i ve esta visao, 
sinto-me ainda tao espavorida ao escrevel-a, que o san-
gue parece que se me gela ñas veias; pelo que por male
ros que sejam os males e as dores que experimente, 
todas me parecem pequeñas e sem importancia, postas 
em parallelo com essas que soífri entao. Affigura-se-me 
que nos lastimamos sem motivo, e tenho por uma das 
maiores gra$as que Deus me ha feito a contemplagao 
de cousa tao horrivel, porque considero quanto me é 
proveitosa tanto para me mostrar que nao devemos apre-
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hender ñas cousas d'esta vida, como para me ensinar a 
soffrel-as com paciencia, e a dar gragas a Deus por me 
parecer que tenho motivos para crer que elle me quer 
livrar d'essas terriveis e excruciantes penas, cuja dura-
§ao será eterna. 

«Desde esta visao, nunca mais houve males ou af-
flicgoes que me nao parecessem insignificantes; e só me 
admiro como tendo eu lido tanto sobre as penas do in
ferno nunca me assustei em demasía, nao podendo ima
ginar o que ellas sao, e como por esse motivo eu podia 
encontrar gosto e socego em cousas que podiam condu-
zir-me áquelle mans^o de horrores. Bemdito seja o Se-
nhor que me ama muito mais do que eu me amo a mim, 
porque me livrou d'aquelle horrivel carcere, onde me 
expunha a cahir.» 

Para consolal-a dos horrores da visao do inferno, 
concedeu-lhe Deus a aprazivel e jubilosa da gloria, e 
falando d'esta é menos explícita a Santa, mais parca no 
dizer; que mais fácil nos é pintar magoas, do que des-
crever júbilos; tanta é a copia d'aquellas n'este mundo 
e tao minguada a das alegrías e consola9oes. 

Se d'essa visao a Santa nos deixou mais deficiente 
descripgao, de sobra para que a persintaraos nol-a dea 
o Discípulo Amado na pintura de Jerusalem celeste, 
n'esse empyreo sagrado, onde por toda a eternidade 
reina Deus, creador, redemptor e remunerador, circum-
dado dos gloriosos coros, que com incessantes hymnos 
celebram seus iouvores. Ahi os anjos ñas suas diversas 
hierarchias, os patriarchas, os prophetas, os martyres 
com as suas candidas alvas, os confessores com as suas 
apologías, os Apostólos ñas suas cadeiras doutoraes, as 
virgens com as suas azucenas, os penitentes com as 
suas coroas de sacrificio, e entre todos e ácima de to
dos a Virgem immaculada e plena de graga, constituem 
a Egreja triumphante, que espera va a viuda da con
templativa carmelita para recebel-a como heroína e 
vencedora. 

N'esta descripgáo foi parcimoniosa a escriptora, por^ 
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que nao era da gloria que ella se arreceava, mas sim do 
castigo, e sempre suppondo menos de si, e querendo 
aproveitar bem o tempo, que Ihe restasse de vida, re-
solve fazer ainda mais penitencias, mas nao é só de si 
que se importa, é das suas companheiras, é das almas 
em geral, pelas quaes sentia a mais extremosa cari-
dade. 

E' n'esta conjunctura que comega a parte activa 
externa da sua carreira, e se pela sua vida contempla
tiva j á era merecedora da gloria no ceu e de honra na 
tér ra , pelos seus actos de mestra e reformadora, veio a 
occupar logar distincto nos anudes da historia eccle-
siastica. 

Foi ahi onde a sua influencia se tornou mais sen-
sivel, e a razao porque foi cognominada a Estrella do 
Carmelo, como pelos abrazamentos do seu coragSo é 
conhecida pelo nome de Seraphina; que só com os ar
dores dos seraphins, dos primeiros na escala angélica, 
pode soífrer parallelo o seu amor ardente pelo divino 
Esposo, concentrando-se n'esse amor toda a sua exis
tencia, os seus sentimentos, a sua alma. 

Eis como comegára a germinar a ideia da reforma 
da Ordem do Carmo, para restabelecer o rigor da regra 
que por habito, no decurso do tempo, e permissao pon
tificia se achara mitigada da primitiva disciplina, havia 
uns duzentos anuos. 

O convento da Encarnagao, onde a Santa morava, 
era habitado por umas cento e oitenta religiosas, numero 
superior ao que convem a uma casa d'esta ordem. Nao 
havia clausura, e cada freirá sahia quando precisava, 
pedindo permissao á Superiora; ora embora fosse muito 
escrupulosa e podesse fóra dos muros do convento 
exercer todos os actos de virtude, é certo que a maior 
perfei§ao só se consegue, e a custo, longe das seducgoes 
do mundo. 

Conversava um dia Santa Thereza com outras re
ligiosas e entre ellas uma secular, sobrinha d'aquella, 
moga nos anuos, antiga no juizo; e discorriam sobre o 
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aperto, em que estavam n'aquelle convento, os incon
venientes ñas sabidas fóra d'elle, a vantagem de urna 
reforma que restabelecesse a primitiva regra e a utili-
dade da clausura. Todas eram unánimes n'este parecer, 
mas para isso seria mister procurar casa, onde se esta-
belecesse a reforma, que deveria c o n t a r por serem as 
religiosas descamas. D . Maria do Campo, que era a 
sobrinha de Santa Thereza, acudiu com o seu parecer 
dizendo que Ihe parecia factivel o que se pretendía e 
que para isso concorreria com uns mil cruzados da sua 
propria legitima; este arbitrio multo alegrón a virtuo
sa tia, que admiren na sobrinha a prudencia e o desin-
teresse em tSo verdes annos, quando o esplendor das 
galas e vaidades mundanas a tantas deslumbra; e ani
mada por este impulso mostrou que o plano Ihe pare
cía bom, santa a traga, e que se havia difficuldades a 
vencer, nunca o bem se logra sem com ellas tropegar; 
que ia meditar a sos sobre o assumpto e escutaria o que 
Deus Ihe inspirasse. Communicou tambem o proposito 
á sua particular amiga, a illustre matrona e viuva D . 
Guiomar de Ulloa, e no colloquio d'estas duas virtuosas 
contemplativas, ambas se incendiavam no amor divino, 
para o progresso na sanctificagao. 

Encommendado o negocio a Deus com muitas an
clas e lagrimas, sentiu-se a Santa Madre inspirada pelo 
Senhor n'estes termos: 

«Que procurasse fazer o convento, que desejava, 
de descaigas da Ordem do Carmo; que nao deixaria 
de levar-se a effeito e se havia de servir multo n'elle; 
que désse a esse convento a invocagao de S. José, e 
que este glorioso patriarcha guardaría urna de suas 
portas, e a outra sua Mae Maria Santissima; e seria 
aquelle convento em o céo da Egreja militante estrella 
resplandente, que darla de si grande brilho». 

Passou a Santa a communicar ao seu confessor o 
que o Divino Esposo Ihe segredava, expondo-lhe to
dos os promenores d'este grande assumpto, tanto do 
servigo de Deus; porque é certo que este multo apro-
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veita e lucra com as ordens religiosas, aínda com 
aquellas que nao tem regra muito rigorosa, mas muito 
principalmente com aquellas onde ó grande a austeri-
dade. Ouvindo a narragao, o seu confessor disse-lhe 
que Ihe parecía bem o proposito, mas que nada Ihe 
competía aconselhar n'este particular, visto ter ella o 
provincial a quem obedecer, e que a elle se endere-
9asse, guiando-se por suas instrucgoes. 

Dirige-se Thereza consoante este aviso ao provin
cial, que era entao Freí Angelo de Salazar, nao por 
si directamente, mas por meio de D . Gruiomar de U l -
loa, a qual propunha fundar um convento de carmeli
tas descaigas, com treze religiosas somonte e na mais 
estreita observancia. No entrementes consultava a 
Santa a S. Pedro d'Alcantara, que Ihe respondeu di-
zendo que muito excellente Ihe parecía o designio, e 
que proseguindo n'elle, fazia uma obra de grande van-
tagem espiritual. 

Por outra parte era consultado tambem S. Luiz 
Beltrao, que tendo-se preparado pela oragao, para i r 
bem municiado, prophetisou que dentro de cincoenta 
annos seria a familia descaiga do Carmelo uma das de 
maior lustre na Egreja. O provincial tambem pelo seu 
lado, zelosissimo pela perfeigao da vida religiosa, appro-
vou o projecto e prometteu admittir o convento que 
se delineava. 

Comegaram, sem embargo, as difficuldades, por 
nao ser fácil encontrar sitio acommodado nem parecer 
sufficiente o bom desojo para que podesse sem rendas 
viver uma communidade. Tambem se divulgava na ci-
dade o projecto do estabelecimento de um convento 
reformado, e como succede sempre, houve commenta-
rios, criticas, zombarias e motejes. A respeito da fun
dadora, diziam os ociosos, que Thereza de Ahumada 
com fumos de santa pretendía separar-se do seu con
vento a pretexto de estabelecer outro de mais rigorosa 
disciplina; mas era o seu fim a vaidade de fazer-se 
celebre e destacar se das suas irmas, que nao váliam 
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em virtude menos que ella. Até entre pessoas virtuo
sas se discorria sobre se seria licita semelhante mu-
danga, e menos conveniente esse zelo exagerado. Pouco 
se importava a Santa pelo que diziam a seu respeito, 
porque por habito acceitava como recto o que diziam 
em teu desabono; mas affligia-se porque Deus Ihe ma-
nifestava sempre_ que nao desistisse do projecto, que 
era tanto do seu agrado. Confortava-a o Senhor com 
alentos, prevendo-lhe ainda maiores contratempos, e 
dizendo-lhe que cobrasse animo e caminhasse sem re-
ceio, porque sempre os fundadores deparam contra
riedades, que parecem insuperaveis. 

Como, porém, a opposi§ao era forte, entendeu o 
provincial retirar o consentimento que déra e annullar 
assim a projectada reforma. Todavía Santa Thereza e 
D . Guiomar decidiram ir tomar conselho com Fre í 
Pedro Yangues, (*) da ordem dos prégadores. Padre 
de muita virtude e grande crédito, e este prevenido 
como estava, e até empenhado para que désse parecer 
contrario, ouviu por cortezia as duas conscientes, mas 
com intengao de dar-lhes parecer opposto; D . Gruio-
mar expoz o que dizia respeito ao temporal do novo 
convento, D . Thereza o que seria da sua reforma. 
Frei Pedro Yangues pediu oito dias para meditar. 

{l) O neme (Veste ¡Ilustre dominico o encontró escripto por 
diversos modos: Fr. Pedro Yangues e Fr. Pedro Hañez. A este 
chama o Padre Juliao d'Avila—religioso doutissimo e santissimo—; 
foi a elle que se enderegou a cooperadora da Santa, porque EÓ 
aquella, como secular, podia fallar no assuiípto, desdo que o 
Prelado e o confessor da segunda Ihe prohibiram que traetasse 
d'dla, dizendo-Ihe que tudo era armadüha üo demonio, de que 
ihe cumpria acautellar-se; ordem esta que urnto dilacerava o seu 
cora^áo, porque depois das visoes, que tiverh, em que Jesús 
Christo tanto Ihe recommendava a reforma, certa estava a Vi
dente de que nao era obra disbalica. E que o nao era os factos 
subsequentes o provaram; mas a Madre Thereza, sempre obe
diente aos seus confessores o Prelados, abjteve-se de proseguir 
no intento, deixando a D. Guiomar de UUoa todo o trabalho e 
mérito das diligencias. 
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promettendo mandar por escripto o sen parecer, dis
posto todavia a que fosse desfavoravel. 

Quando comegou, porém, a motivar o seu parecer, 
todos os argumentos que se Ihe apresentaram eram con
trarios ao que projectava, e tanto se Ihe affigurou ser 
obra de Deus o plano da reforma da Ordem carmelitana, 
que o seu voto foi a apología do projecto, que Ihe fora 
commnnicado. Tanto é que um espirito recto julga 
sempre bem, embora esteja predisposto em sentido 
contrario áquelle por onde se decide. Ficaram muito 
consoladas as duas reformadoras cora o voto de Frei 
Pedro, o qual, apenas foi sabido, fez mudar de opi-
niao aos adversarios; tanto o voto de pessoa impor
tante influe no da multidao, que quasi nunca pensa e 
se deixa arrastar por aquillo que ouve e Ihe insinuara. 

E ' por isso que a intitulada opiniao publica nunca 
é senao a d'aquelles que conseguirara impor-se e o seu 
parecer representa apenas a opiniao d'esses que por 
alguraa circurastancia imperara ñas raultidoes. 

Mas esse grande gosto, que causára o parecer do 
esclarecido dominico, foi contrariado pelo voto do con-
fessor da Santa, que sabendo da recusa do Padre Pro
vincial Ihe prescreveu que nao pensasse mais era re
forma, e que nao désse crédito a visoes engañadoras, 
como essa que sonhara, e que de futuro se emendasse 
para evitar escándalos como o que acabava de dar. 

Contristou-se a Santa nao- só por Ihe dizer o seu 
confessor que déra escándalo, mas porque se a visao 
que tivera quanto á reforma da sua ordem era enga
ñadora, engañadoras podiara ter sido todas as outras 
em que fora tao favorecida. 

Demais no seu convento era malquista, porque 
proclamando a necessidade da reforma, de algum 
modo desconceituava o régimen que n'elle havia, e 
procurando organisar novo convento, para lá levava 
rendas qne podiara beneficiar a casa onde professára, 
e á qual mostrava nao ter amor. Mas o Senhor nao 
quiz deixar era tal desalentó a sua serva e Ihe disse 
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interioi*mente que se consolasse, que bem o tinha ser
vido, mas que obedecendo ao sen confessor, pozesse 
de lado a pratica do seu intento, até que fosse tempo 
de conseguil-o. Desde entao maiores foram os favores, 
que o Senhor llie dispensou, e a Santa ganhando em 
merecimentos e só querendo padecer por algum modo 
<j[ue fosse, adoptou a sua humilde divisa—padecer ou 
morrer. 

Fugir aos padecimentos é evitar o merecimento, é 
recusar a victoria de dominal-os; equivale ao soldado 
<][ue no dia da refrega se ausenta do exercito, perden-
do o mérito e a honra. 

Padecen Jesús Christo tanto no mundo, que soube 
d'este modo elevar o soffrimento, a dor e o martyrio 
á maior estima9áo e gloria. Para imital-o cumpre-nos 
padecer, e nao ó das Ínfimas mercés que Deus nos 
faz, porque o soíFrimento no mundo faz presuppór al-
iivio no outro; e como os males n'esta vida sao cor
tos, vale antes que elles nos assaltem precavidos do 
que incautos, assim aquillo que para mimosos será in-
supportavel para callejados moderado: E n'isto foi 
singularmente favorecida como ñas alegrías a nossa 
Santa, porque o seu proprio confessor para isso con
coma, e nao só elle, mas outras pessoas que chegaram 
a dizer-lhe que visto ter-se espalhado que ella tinha 
visoes, e que se mostrara ser fabulosa aquella em que 
se Ihe aconselhou a fundagao do convento reformado, 
podiam essas vozes chegar ao conhecimento do Santo 
Officio, que quererla indagar do caso, j á que tantas 
mulheres tinham sido illudidas pelo demonio em visoes 
recentes. Nao se importunava a Santa com estes di
cterios, porque nao precisava o Santo Officio inquerir 
a respeito de quem se precisasse seus conselhos seria 
a primeira a procural-os ( ^ ; mas sern embargo quiz 

(') Alguns biographos e eatre elles o auctor do artigo a 
respeito de Saata Taerm na Biographia g.;ral de Firmin Didot, 
dizjra que a Santa era inimiga da laquisújao. 
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que a ouvisse de confissao geral o j á citado dominica 
Frei Pedro Yangues, cujas virtudes, sabedoria e ex
periencia o tornavara celebre em Avila. 

Foi grande proveito para ambos esta confissao, para 
a Santa pelas consolagoes do confessor, para este^ por
que vendo tao precioso modelo, tao pura imagem de 
Christo Nosso Senhor, procuren occasiao de vida ainda 
mais perfeita, mudando para outro convento da sua 
Ordem mais apertado e remoto. 

Ahi n'esse retiro o illustre dominicano recuperou 
novos alentos e mais acrysoladas virtudes, concorrendo 
ainda mais tarde para a realisafao do pensamento de 
Santa Thereza. 

Durante seis raezes depois d'estes successos nao 
teve a Santa noticia alguma da realisaíjao do seu pro-
jecto, nem Deus ñas suas oragoes e raptos Ihe inspirou 
cousa alguma; pelo que cresciam as suas ancias. U m 
dia pareceu-lhe que Jesús Christo Ihe dizia interior
mente que breve teriam termo suas penas; e d'aqui 
inferiu a zelosa contemplativa que estava próximo o 
termo da sua existencia, no que sentiu grande conten
tamente; que nao estima a vida quem a despreza, e 
nao liorrorisa a morte a quem nao a teme; antes é o 
termo da vida alvorogo para o justo como para o mun
dano é a mais dolorosa desillusao; cumprindo pelo me
nos para diminuir-lhe as agruras meditar muito sobre 
ella durante a vida, para achal-a conhecida no momento 
da visita, e para isso mister se torna considerar que a 
vida é tempe de servir e padecer, sendo a raerte o 
limite d'onde comega o premio e o goso. Nao era toda
vía chegada a sua hora e por mais vinte anuos ainda 
Ihe destiuava o Senhor a prolongagao da vida, nao 
porque em merecimentos nao estivesse j á madura, mas 
porque em servigos precisava ainda d'ella a Ordem da 
Carmo e a Egreja catholica toda. 

Nao se conelue isso do que ficou escrlpto por ella; nem isso 
parece provavcl, atienta a opoea om que viveu. 
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O que sentía de magoas ia ter termo porque viera 
para Avila o Padre Gaspar de Salazar, da Companhia 
de Jesús, exornado com o dom singular do conheci-
mento dos espiritos, o qual ouvindo-a de confissao ha-
via de aliviar e consolar sua alma; e com efíeito do 
confessionario sahiu Thereza confortada, porque conhe-
cendo o medico experimentado a natureza de todas as 
molestias espirituaes, logo divisou U a Santa superabun
dancia de saude, e soltando-a de prescripgoes inconve
nientes, deixou-a voar para as formosas regioes, onde 
se achava o ambiente que correspondía ao seu estado. 
Longe de dizer-lhe que as suas visoes erara insidias, 
permittiu-lhe que se entregasse a ellas sera escrúpulo 
sempre que o Divino Esposo Ih'as facultasse, visto que 
as recebia sera accidia. O mesmo succedeu com o seu 
antigo confessor, que meditando profundamente ñas 
exposÍ9oes francas e sinceras da penitente, convenceu-
se de que era tudo divino o que sentia, e nao hesitou 
em que seria ella que, sem embargo da fraqueza do 
seu sexo e debilidade da sua compleixao, pela for5a e 
energía do seu espirito, havía de ser a restauradora do 
antígo rigor e perfeigao religiosa na Ordem a que per-
tencia, empreza que faria desmaiar os varoes mais 
fortes. 

A vinda do Padre Salazar, da Companhia de Je
sús, foi o meio pelo qual veio a realisar-se a reforma 
dos Carmelitas, porque o confessor de Santa Thereza, 
nao tendo superior a quem consultar, por vezes se via 
embaragado, e como o Padre Salazar viesse n'essa qua-
lídade, todas as duvidas se removeram. A nascente 
Companhia de Jesús preparava as glorias do Carmelo 
por um dos seus membros, que dirigía o espirito e a 
ac§ao da pobre e humilde Carmelita. 

Deu-se pressa Santa Thereza em solicitar permis-
sao ao provincial, e para evitar delongas e contrarie
dades fez, de accordo com D . Guiomar, que se com-
prasse a casa, onde quería estabelecer o convento das 
descaigas. Mas os meios erara poneos, e se D . Guio-
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mar de quasi nada dispvmha, D . Thereza de menos 
ainda; mas por meios por Deus dispostos, algara di-
nheiro appareceu, e quera figurou na compra foi o cu-
nhado da Santa, Joao de Ovalle, casado cora sua irma 
D . Joanna de Ahumada, que viviara era Alva, d'onde 
vierara a Avila, pelo recado da fundadora. A titulo de 
visitar sua irma, sahiu Santa Thereza do mosteiro a 
ver o sitio, e pareceu-lhe limitadissirao ainda para urna 
coramunidade de descamas cora toda a sua pobreza. 
Nao havia, coratudo, campo para mais, e comegou a 
affligir-se por esta causa, mas o Senhor Ihe fez sentir 
que, apesar do acanhamento do sitio, nao deixasse de 
fazer o convento, porque elle j á Ihe havia dito que en-
trasse fosse como fosse; e entao a Santa, illustrada 
pela pobreza e humildade na arte da architectura, tra-
90U corao havia de se dividir a casa para a coramuni
dade e até urna pequeña egreja para os officios quoti-
dianos. Nao procurou, na traga que indicou, senao que 
a casa fosse agasalhada e saudavel, porque isso é in-
dispensavel para qualquer habitagao; e assira recom-
mendou a raesraa fundadora para todas as construcjoes, 
que nao é licito expor a doengas as religiosas ou en
tras pessoas que vao para uma morada qualquer. 

Erabora o dispendio da obra fosse parco, os meios 
de que podia dispor erara ainda menores, e por isso 
era breve nao havia cora que pagar aos operarios, e a 
Santa via-se era embaragos e apertos que rauito a con
trista vara. Mas era uma visao, S. José, padroeiro que 
escolhera para a nova casa, Ihe appareceu e animou-a 
a progredir, porque nao deixariara de apparecer raeios 
para a nova fabrica; e cora eíFeito até da India o ir-
mao da Santa, Louren^o de Cepeda, mandón ajudas 
para esta obra; e a gloriosa Santa Clara ihe appare
ceu, quando a illustre carmelita ia para comraungar, 
n'um dia de Janeiro de 1561, dizendo-lhe que nao des-
aniraasse, porque tambera pela sua parte a auxiliarla, 
como auxilien, por meio de una convento da invoca§ao 
d'aquella Santa, que estava ao lado do carraelitano 
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•descamo que se fundava. Nem admira que tanto inte-
resse tomasse j á na eternidade a purissima Clara, 
quando em vida tanto amou a austeridade claustral; 
bastava-lhe ser discipula de S. Francisco e com elle 
ter convivido para ter o perfeito espirito religioso. Que 
santidade assombrosa a d'estes dois serves de Deus, 
o patriarcha dos frades menores, e a matriarcha das 
franciscanas! O que ella era e a eleva^ao a que chegá-
ra pode apreciar-se pelo colloquio que entre si tiveram 
os dous santos na ultima vez, que se viram, colloquio 
exclusivamente sobre coisas do ceu, que terminen por 
ambos serem arrebatados em éxtasi, que assombrou 
quantos o presencearam. 

Devotissima de Santa Clara era a carmelita, e 
n'ella viu sempre o modelo; como da mansao dos jus
tos a heroica franciscana via em Santa Thereza o seu 
mais fiel e perfeito exemplar. 

Tambem a Virgem Santissima, Mae de Deus, a 
visitava ñas suas visoes com consola§oes grandes, mi
mos valiosos. Assim gosava a Santa de muitos favores, 
pelos quaes se animára a progredir em seus trabalhos. 
Tambem por meio d'elles come§ou a fazer milagres, co
mo dando saude a um enfermo muito lastimoso, orando 
por elle, e desviando tentagoes funestas em outros. Te-
meu-se de orar para que Deus désse vista a uma pes-
soa, a quem era obrigada; mas o Senhor a satisfez, 
dizendo-lhe em éxtasi que tudo Ihe faria quanto Ihe 
pedisse, por saber que nada pedirla que nao fosse con
forme á sua gloria. 

Sem embargo de tudo isto, tao grato ao seu cora-
<jao, passou pelo vexame de ser invectivada por um 
prégador, estando ella presente ao sermao que proferia. 
Sem a nomear, o prégador fitava n'ella os olhos e dis-
cursava sobre a hypocrisia, que encobria vicios, o fin-
gimento de visoes e de ter espirito de oraíjao quem o 
nao tinba; outras allusoes claras, que só provam quan
to em todos os tempos se tem abusado da cadeira da 
verdade, e quao grande é a audacia de quem se apre-

11 
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senta censor da hypocrisia com direito para censurar 
vicios, sendo todavia baldo a virtudes, e se ostenta co
mo sabio e conhecedor das mercés de Deus quem nao 
brilha pela sciencia nem recebe avisos do que Deus faz 
ou tenciona fazer. 

Veio, porém, o caso que durante a obra do novo 
convento, um sobrinho de Santa Thereza, filho de sua 
irma D . Joanna, que tinha cinco annos apenas, an
dando a saltar no meio da construcgao, ficou debaixo 
de urna pedra de um muro, que se esboroou, e reconhe-
cido por morto. Chamaram a Santa para ver esta las
tima, que á pobre mae affectava no fundo d'alma, le
vantando grandes gritos e ais, que despeda^avam o 
coragao; tanto mais quanto viera ella de Alva para 
fazer aquella compra, trazendo o seu filhinho para ser 
victima de tao grande desastre. A Santa, instada por 
estes lamentos e pelos rogos de outras pessoas, tomou 
o menino nos bracos e orou ao Senhor para que á crean-
§a estremecida restabelecesse a vida. Foram escutados 
seus rogos; e a créanla reviven, e entao a Santa cha
mando por sua irma, disse-lhe: Tome ahi seu jilho vi
vo e sao, que j á eslava tao agoniada por elle. O me
nino corren para sua mae, deixando os bra§os da mi
lagrosa tia, com espanto de todos os circumstantes pelo 
successo e pelas gragas prodigiosas da Santa. Esse 
menino, que se chamava Gongalo, chegando a ser ho-
mem, exprobava a sua tia por tel-o chamado á vida, 
quando podia, na edade da innocencia, i r seguro para 
o ceu, e fazia-a responsavel pela sua salvado, j á que 
a tinha arriscada. A Santa orou por elle, e este se 
encheu de merecimentos e virtudes, certos e infalliveis 
meios de salvagao se imitasse a peregrina tia, que 
o ar rancára dos braceos da morte; e de suppor é que 
com estas partes e as oragoes d'aquella obtivesse a v i 
ctoria derradeira. 

Nao foi esse o único desastre que houvé na constru-
c5ao do edificio; tambem pouco depois occorreu esbo-
roar-se um muro dos que se estavam edificando, quando 
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aliás fora feito com todas as cautellas e seguranjas. 
Todos se contristarain com isto, muito principalmente 
pela falta de cabedal para repetir obras, que j á tanto 
haviam custado; mas a Santa conhecendo que n'isto 
havia proposito diabólico, contra o qual se deve luctar 
sempre, a todos animou, e Deus por outras vias proven 
com o dinheiro necessario para a reedificagao e con-
strucgao da obra. 

Toda ella correrá em grande segredo ácerca do seu 
destino, procurando assim afastar desgostos e contra
riedades, que sempre apparecem, como j á tinham appa-
recido de outra vez, quando se trata de coisas que sao 
do servigo de Deus. Todavía, apesar da presenta cons
tante na obra do cunhado de D . Thereza e de ser elle 
quem ostensivamente figurava como dono, corriam boa
tos, aliás bem fundados, que nem todos o sao, que a 
casa era destinada para convento, que o provincial nao 
auctorisára; e varias pessoas tementes a Deus que no 
novo convento se interessavam, eram de voto que elle 
devia ficar sob a obediencia directa do Prelado dioce
sano, e nao do provincial, porque pelo primeiro meio 
mais fácil cumprimento e execugao teria o breve de 
Roma, que j á se havia solicitado para auctorisar a nova 
fundagao. 

Esperava-se, porém, o provincial em Avila e di-
zia-se que nao daría consentimento para o estabeleci-
mento do convento. Quiz Deus n'esta occasiao afastar 
da sua querida obra a piedosa dama; e foi o caso que 
tendo fallecido em Toledo Arias Pardo, casado cora D . 
Luiza de la Cerda, da casa dos duques de Medina Coeli, 
a viuva se aehou tao desconsolada e contristada que 
se receou pela sua vida; e n'este aporto, sendo balda
da toda a medicina, recorreu-se a remedios espiri-
tuaes. 

Inculcaram áquella poderosa senhora, como reme
dio, a presenga de Thereza de Ahumada, cujas pres-
trmosas virtudes eram conhecidas j á em toda a Hes-
panha. 
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Entre o conselho, o solicitar ordem do provincial 
para que sob o preceito de obediencia a religiosa vies-
se a Toledo e o despachar esta, pouco medeou. Na ves-
pera de Natal de 1561 receben a Santa a patente do 
provincial, que a chamava a Toledo, o que muito a con-
trariou, suppondo n'isto artificio diabólico, para des
vial-a da sua obra. Mas sen confessor, que era ainda 
o reitor da Companhia de Jesús, a serenou, dizendo-lhe 
que por modo algum deixasse de partir e obedecer, por
que embora pelos seus achaques e pelo rigor da estagao 
tinha pretexto para pedir dispensa do cumprimento das 
ordens, nao devia usar d'elle; mas sim obedecer, por
que em tudo andava o dedo da Providencia, que dispu-
nha para o bem aquillo que apparentemente parecía 
dirigido para o mal. Nos primeiros dias de Janeiro, se 
poz a, caminho para Toledo Santa Thereza com outra 
religiosa, conforme a ordem recebida, e acompanhadas 
por sen cunhado Joao de Ovalle, e feita a jornada sem 
accidente, foi-se a casa da desconsolada viuva. Comegou 
esta logo a sentir notavel mellioria na saude; as palavras 
de Thereza eram medicamentos, que a saude perdida res-
tauravam, que as virtudes menos perfeitas melhoravam. 
Foi grande tambem a edificagao moral n'aquella osten-
tosa habitagao, que outra coisa nao podia deixar de suc-
ceder com tao piedosa mestra. Algumas vezes com de
vota curiosidade espreitavam os familiares a deshoras, 
para ver as maravilhas que o Senhor operava na sua 
serva, e a admiravam transportada em éxtasis, cujas 
gra9as mal podiam imaginar. O affecto que todos íhe 
consagravam era extraordinario, e principalmente a 
preclara fidalga a amava com extremos. 

Tinha esta senhora uma parenta, ainda menina, 
chamada D . Maria de Salazar; e a creanga nao dei-
xava a Santa. Esta um dia vendo-a ricamente vestida 
de gala disse-lhe propheticamente: esse traje nao é de 
religiosa. Com effeito a joven patricia veio a trocar 
essas galas da vaidade pelas asperezas do habito car
melitano, symbolo do desprezo de todas as mundani-
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dades. Ah i , n'esse alcafar sumptuoso, onde morava 
urna das primeiras fidalgas hespanholas, Santa There-
za procedia como se es ti vera no mais humilde mos-
teiro. Via as joias, as preciosidades, todos os distin-
ctivos da opulencia, e dava-lhes a estima que mere-
ciam. 

Será digna de inveja a sorte dos poderosos? Mais 
propria para lastima do que para parabens. Quan-
tas contrariedades os perseguem, quantos desgostos os 
accommettem, quantos engaños que soffrem! 

Ainda bem, quando no meio de todas as ostenta-
9oes conservam puro o cora^ao e nao perdem de vista 
o dispensador de todas essas riquezas. 

Mas a quantos perigos, a quantas tentagoes se ex-
poem? Nada seduzia a Santa, e que seducgao pede
ría n'ella imperar, e affectar seu cora§ao, se ella tinha 
logrado o maior dos bens, e conversava a sos com o 
divino Salvador e as almas gloriosas! 

Tal era a sua perfeigao que nao so Ihe bastava a 
si, mas d'ella dispensava para outros porgao, que far-
tava. Assim vinha restituir saude a urna alta senhora 
so pela sua palavra, quando as drogas medicinaos 
eram impotentes. Onde as suas maos tocavam, uma 
virtude se transmittia. Onde o seu tracto chegava, a 
melhoria se manifestava, mostrando-se isto ainda com 
pessoas doutas e muito lettradas, como eram os seus 
confessores, que apesar da sua dignidade sacerdotal, 
mais aproveitavam d'ella do que esta d'elles; sendo 
apenas de grandissima utilidade para a santa pelos 
sacramentos, de que eram ministros, os quaes ainda 
dados pelos indignos nada perdem da sua efficacia, e 
a santidade d'estes nao encobria as maculas dos mi
nistrantes, como uma vez Ihe acontecen, quando re-
cebendo a sagrada communhao conheceu que o sacer
dote se achava em peccado mortal, e esse conhecimen-
to Ihe valeu as oragoes da santa e o recuperar a can-
dura da alva sacerdotal, lavando-se diligentemente na 
piscina da penitencia. 
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Sendo essencial que o ministrante da sagrada com-
munhlo esteja em estado de gra§a, nao para a vali
dado do sacramento, mas para que o sacerdote a fa-
5a sem sacrilegio para elle, e nao para quem a rece
be, nao so Santa Thereza, mas outros grandes con
templativos tem tido revelagoes a este respeito, de que 
encontramos sobejos exemplos. Tremendo é o ministe
rio do sacerdocio, e quanto é indispensavel a candura 
da alma d'aquelle que teve a elevada honra da consa-
gragao do Sacramento da ordem. 



CAPITULO VI 
Si Daus pro nobis, qais contra nos? 

Hom. vm. 31. 

SÜMMARIO 

Entrevista áe Santa Thereza eom Maria de Jesús d'Alcalá. V i -
sao da Santissima Trindade. Volta de Toledo para Avila. 
Chega o Breve pontifleio, auctorisando a reforma da ordem 
carmelitana. IntervenQáo de S. Pedro d'Alcántara. Endereza 
sio Bispo d'Avila urna petigao para se dar cumprimento ao 
Breve pontificio. Fnnda^ao do convento de S. José d'Avila. 
Escrúpulos de Santa Thereza. E ' esta cbamada ao seu con
vento e obedece promptamente. Resolugoes do provincia', e 
tumultos na cidade contra o mosteiro reformado. Sueeessos 
que houve n'este assumpto. Volta a Santa para o novo conven
to, e dá gcverno á casa. Rigor da observancia n'esta pequeña 
communidade. Escrevo a obra, Caaiinho de Perfeigáo Fim 
d'este livro. Vem a Avila o geral dos Carmelitas. Auetorisagoes 
que conceden. Trata da fandamio de Medina del Campo e sabe 
de Avila. Funiado o convento, pensa em estender a reforma 
aos frades e ofhrecem-so Ihe dois, e entre elles S. Joáo da Cruz. 
Suas obras e virtudes. Val a Madrid, onde é recebida pela 
Princeza D, Joanna e d'ahi a Toledo para a fundagáo do con
vento de Malagáo. Virtudes d'aquella senhora. Santa Thereza 
passa por Alcalá d'Henaros. Arrebatamentos de Santa Thereza 
em Malagao. O que logram os grandes contemplativos. 

S T A V A ainda D . Thereza de Ahu
mada em Toledo quando uma serva 
de Deus, chamada Maria de Jesús , 
voltando de Roma para Alcalá, sa-
bendo que a gloriosa Virgem se acha-

va em aquella cidade, torneou camiuho para vir fal-
lar-lhe. 

Tivera Maria de Jesús a inspiragao de fundar em 
Alcalá um convento de carmelitas descaigas com o 
primitivo rigor e observancia da regra, abandonando 
a mitigagao, que, por dispensa pontificia, era admit-
tida. Com esse intento emprehendera a viagem a Ro
ma a pó e descaiga a pedir despacho á sua pretensao 
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e lá soubera de egual pedido por parte da Santa. 
Para entreter-se com esta no seu regresso, torneára a 
direcgao mais curta, para ter esta grande alegria. 
Quinze dias estiveram juntas as duas servas de Deus, 
urna á outra se consolando, qual d'ellas admirando na 
outra a grande perfeigao a que a mercé de Deus as 
levára. 

Falou Maria de Jesús a D . Thereza em um ponta 
que esta ignorava, apesar de o ter lido, o que a outra 
nao podia por ser illetrada; e era que na originaria 
disciplina os carmelitas além do voto pessoal de po
breza o faziam em commum, nao tendo os seus mos-
teiros rendimento algum. (*) Esta lembranga, a que 
D . Thereza estava alheia foi para ella um raio de luz, 
pois logo assentou que a sua reforma seria com a 
mesma clausula. Ouviu todavía o seu confessor e a 
pessoas esclarecidas, mas o voto d'estes foi adverso 
ao seu. Reconhecendo que em tempes afastados assim 
íora, opinavam que hoje era impratioavel. Estando 
muito tibia a caridade, poneos querem privar-se do 
que tem para obras d'estas; embora Ibes sobeje da 
necessario, querem empregal-o no vaidoso, por dese-
jar-se -cada qual mostrar-se nao so o que é, porém mais 
do que vale. (2) Diziam que nao haveria quem quizes-
se sujeitar-se a tao estreita pobreza, que a necessida-
de até debilitava a rigoroea observancia, porque se 

í1) 0 mesteiro que mais tarde Maria de Jesús fundón em 
Alcalá de Henares é o único que no mundo observa á risca as 
constituiQoes de S^nta Thereza, quanto á pobreza absoluta. E ' o 
que affirma D. Vicente de la Fuente em uma nota á vida de 
Santa Thereza pelo padre Juliáo d'Avila. 

O Se isso succedia ha mais de tres secólos, que será hoje? 
As religiosas sem propriedade nao podem subsistir, porque á ca
ridade nao deixa margem o luxo e a vaidade. E se tiverem pro
priedade, os governos logo a absorvem para desamortisar; e o 
producto vai para a voragem dos exercicios or^amentaesl Hoje o» 
parásitas do funecionalismo tudo consommem, e sempre se quei-
xam de má retribui^ao. E ' a maior peste da nossa época. 
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todas as religiosas podiam imir-se no mesmo espirito, 
congregadas estavam tambem ñas mesmas necessida-
des corporaes, ás quaes era mister prover pela esmo-
la, cuj» procura as affastava da ora^ao. Lerabravam 
que a mesma regra de pobreza de S. Francisco t i -
vera relaxagao depois da sua morte para os mosteiros 
de religiosas, sem embargo da opposi^ao enérgica que 
á bulla que a concedía fizera a heroica Santa Clara; 
sendo for§oso que o Papa Innocencio IV attendesse a 
seus rogos e lagrimas maniendo a estreita pobreza só 
para as denominadas sórores pobres. 

Sem embargo de todas estas rasoes e outras que 
a prudencia aconselhava, parecía á Santa que a pobreza 
era a mais preciosa margarita da religiosa, e que o 
abandono á divina Providencia era o ultimo grau da 
perfeiíjao, por ser a confianja plena; mas desconfiando 
de si propria, e attendendo ao voto de pessoas tao vir
tuosas pedia ao Senhor que a encaminhasse no que fosse 
mais do seu s e r v i a O Senhor Ihe inspirou que a re
forma devia ser perfeita e por isso sem rendas; que 
a quem o servia bem, nao Ihe faltava com o necessario, 
e que assim ficasse tranquilla. Do mesmo voto, sendo 
consultado, íbi S. Pedro d'Alcantara, que por aquelle 
tempo veio a Toledo, e com solidos argumentos confir-
mou a reformadora no seu proposito. 

E se nao é imperfeigao na vida religiosa o ter a 
renda sufficiente para o que a vida imperiosamente exi
ge, nao deixa de sel-o e o ó com certeza a posse do 
superfino, e a acquisigao continua de bens mundanos. 

Do esquecimento d'esta regra ou reflexao resultou 
o enriquecimento de algumas ordens monásticas, a 
grande amortisa9ao de bens, o augmento de suas ren
das, sem que a tudo isso correspondesse o acrescimo de 
piedade e o esplendor da perfeigao. 

E além do espirito de impiedade que predomina 
n'este seculo, esse acervo de riquezas despertou a co-
bi$a dos governantes e de muitos governados, que sem 
escrúpulo nem consciencia deram cabo dos senhorios, 
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expulsando-os, para se chamarem herdeiros, pela devo-
lugao da heran9a. E n'esse cataclysmo, com alguns 
culpados foram envolvidos mnitos innocentes, deixando 
sequiosas as almas, e tudo materialisado. Conseguiram 
os governos destruir os frades, que nao pesavam a nin-
guem e viviam do que era d'elles; substituiram-nos 
pelos empregados públicos superfinos, que pezam a to
dos, e sao sustentados na sua ociosidade do labor atu
rado dos contribuintes. 

Resolvida a Santa a estabelecer a sua reforma so
bre bases perfeitas, em um éxtasi te ve a visao da San-
tissima Trindade, que a deixou maravilhada como nun
ca com outras visoes e apesar d'isso tao confusa pelo 
que viu que só ficou sabendo que nada podia entender, 
e que tudo era zero no universo em confronto com 
aquello assombro de gloria e magostado. 

Eram seis mezes decorridos desde que a Santa se 
achava em Toledo cumprindo o preceito do sen pro
vincial, e estando confundida com as bondades da 
preclara viuva D . Luiza de la Cerda, receben aviso 
do sen superior que a desligava da ordem, podendo 
voltar, se quizesse, ao sen convento, onde breve se ia 
proceder á eleÍ5ao de priora, para o que a indigitavam. 
Por isso mesmo e para nao apparecer, nao parecendo 
vangloria a rejeigáo do cargo, nem debilidade e falta 
de zelo o engeital-o, resolveu deixar-se ficar, allegando 
a calma excessiva que fazia para emprehender a jor 
nada; mas tendo consultado o sen confessor, este Ihe 
disse que partisse, e confiasse em Deus que Ihe facili
taría o melhor; e com effeito n'este aviso ia o bem da 
reforma, que nao o de ser investida no governo do con
vento da Encarnagao. 

Com grande magoa a viu partir a respeitavel ma
trona, que com a vinda da Santa a Toledo tanto pro-
veito t irára para a sua saude temporal, para o seu so-
cego espiritual; e cheia tambem de saudades se despe
dirá a virtuosa hospeda, que, sem pretensoes mas pro-
pheticamente Ihe disse, esperava ainda se tornariam a 



155 

ver n'este mundo; e em verdade se tornaram a abra
car, quando seis annos adiante a mesma Senhora ftm-
dára em térras suas o convento de Malagao, de car
melitas de estreita observancia, e pelo mesmo tempo 
se estabelecera o convento de Toledo. E com estes af-
fectos e no meio dos rendidos agradecimentos de D . 
Thereza, se separaram as duas damas, urna para con
tinuar a viver consoante sua pessoa e estado, sem des
curar a lei de Deus, outra para proseguir na via do-
lorosa que a si mesma se impoz, para em tudo imitar 
o Divino Amado. 

Ao chegar Santa Thereza a Avila, comprehendeu 
ella porque a chamava ahi com tanta pressa Nosso Se-
nhor, pois coincidiu a sua vinda com a de S. Pedro 
d'Alcantara e a do breve do Pontífice Romano, que au-
ctorisava o novo mosteiro carmelitano na estreita ob
servancia e sem renda de qualidade alguma, datado 
de 7 de fevereiro d'esse anno de 1562, e nao só estas 
coincidencias se davam mas ató a de chegar tambera 
o Prelado d'Avila, D . Alvaro de Mendon5a, tao nobre 
pelo sangue illustre quanto pela virtude, e inclinado 
a quem n'ella se mostrava grande. 

O breve pontificio era dirigido ao mesmo Prelado, 
constituindo-o juiz ex-causa, para auctorisar ou nao, 
consoante entendesse, a nova reforma que se proje-
ctava. Para o bom despacho n'este negocio da maior 
monta para o come^ de tao ardua empreza, valeu 
muito senao tudo a intervengao de S. Pedro d'Alcan-
tara, que em nome da fundadora se endereíjou ao 
Bispo, pedindo-lhe para dar execuyao ao Breve admit-
tindo o convento. No requerimento, que o Santo Ihe 
entregára, memora as origens da religiao do Carmelo, 
desde o tempo do propheta Elias e a sua continua^ao 
pelo propheta Eliseu, professada por aquellos que em 
linguagem bíblica se denominam filhos dos prophetas. 

A fonte de Elias, solar da Ordem, foi honrada cora 
a presera da Santissima Virgem, e a ella pertenceu 
Santo André e outros santos que acompanháram os 
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Apostólos. Seguiu a regra tradicional d?esta congrega
d o o grande S. Basilio, e depois d'elle, nos desertes 
da Thebaida, o solitario i8; Pacomio. Deu-lhe regra es-
cripta Santo Alberto, sendo mitigada alguns annos 
adianto por Innocencio i v , e muito mais modificada e 
suavisada em 1431 pelo Papa Eugenio i v . {l) 

Cento e trinta annos depois d'estes alivios conce
didos aos carmelitas de ambos os sexos, propoe-se res-
tabelecer-lhe o rigor uma pobre donzella, débil, enfer
ma e desprotegida na térra, mas fortissima, sa e pa
trocinada pelo ceu • e a empreza que faria esmorecer 
os mais ousados é recebida com animo varonil por 
quem o tem tao fraco e timido. 

O Santo fez sentir ao venerando Prelado a honra, 
que d'ahi advera para a cidade d'Avila, sempre apre
ciada pela sua piedade; para o mosteiro da Encarna-
§ao, a que a fundadora pertencia; pelo exemplo de vir
tudes e observancia que se Ihe apresentava, para to
dos os carmelitas por verem brotar dentro da sua or-

(') Esta procedencia da ordera carmelitana, na época em 
que S. Pedro d'Aieanlara enderegou a peti(jáo ao Bispo d'Avila, 
era geralmente acreditada. Hoje tem-se tudo isso como uma lenda, 
desde que os bollandistas aprofundaram o assumpto e publicaram 
os Acta Sanctorum. Foi no anno de 1668 que essa publica^áo 
veio levantar uma polémica ardente entre os jesuítas e osearme-
litas, porque estes nao cabiam em si de perder a tradiegáo de 
que a sua ordem remontava ao prophela Elias. Os bollandistas 
mostraram que o primeiro geni dos carmelitas fóra Bettbcldo, 
um dos crusados. Da mesmo parecer tinha sido Baronio e Bellar-
mino, e sustentando-o sahira-se o Padre Papebroch com uma 
nova demonstragao do seu asserto contra uma apología do Padre 
Francisco da Boa Esperanza, provincial de Flandres. Táo ardente 
se tornara a contenda que o Santo Padre prohibiu por um breve 
de 26 de novembro de 1698 que se continuasse n'eila, nao Inter-
pondo decisáo. Seja como fór; o grande mérito da Ordam carme
litana nao e&tá n'essa sonbada antiguidade, mas na austeridade 
da sua regra, e principalmente na reforma de Santa Thereza de 
Jesús. Quem fór curioso n'estas questoes consulte os livros que 
pode 1er na Bibliotheca carmelitana, amplissimo repositorio Res
criptos, referentes a esta celebrada Ordem monástica. 
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dem renovos de penitencia que hao-de transplantar-se 
a diversas partes; a elle Prelado, que por um despacho 
favoravel facilitará tantos bens e dará occasiao ao es-
tabelecimento de tao fecundo viveiro de santas, tao 
bello despertador de virtudes. 

Com a grandeza do assumpto e a protecgao de 
tSo illustre varao, era certo o deferimento como na ver-
dade o deu o Senhor Bispo d'Avila, aceitando o mos-
teiro, e mandando que se benzesse a egreja, e se désse 
principio á communidade. Assim se fez e a 24 d'agosto 
de 1562 se abriu o convento com subjeigao ao Bispo 
diocesano, o qual deu commissao ao Padre Gaspar 
D'aga para celebrar missa, expor o Santissimo Sacra
mento, e receber a obediencia das novi§as, que aceita-
vam a regra de Santo Alberto. Assistiram a este acto 
D. Thereza com suas duas primas co-irmas, D . Ignez 
e D . Anna de Tapia, ambas religiosas na Encarnagao, 
e receberam o habito de novigas, como premicias da 
reformada Ordem descama, Catharina de Enao, confes-
sada de S. Pedro d'Alcantara, Maria da Paz, illustrada 
ñas vias da penitencia pela fundadora, Ursula dos San
tos, donzella formossissima e inclinada á vaidade, que 
entre as perfeitas ao diante assumiu elevada preceden
cia, e Maria d'Avila, irma do Padre Juliao d'Avila 
que foi capellao no convento e um dos biographos da 
Santa. Todas estas primeiras novÍ9as mudaram os 
seus appelidos de familia como fez a propria fundadora, 
tomando o sobrenome de Jesús em vez do seu appelido 
de Ahumada. {l) A casa estava ainda por acabar, e 

(l) Entre as carmelitas descalcas ñera ha appellidos nobi-
liarchicos, nem titulo de Dora. Sobre esta disposigao diz Juliao 
d'Avila, «en estas casas de las descalzas no se precian de Donas, 
que tan poco donan, sino de los dones del Espirita Santo, coa 
que se adornan y herraosean las almas para ajantar-se con sa 
Esposo Jesuehristo.»—E cara effeito o verdadeiro dom, ea verda-
deira oobreza coasiste em ser virtuoso e seguir a leí de Jesús 
Christo. Dados estes predicados as distincgoes temperaos desap-
pareeera, e veriflca-se o grande principio da egaaldade parmane-
cendo apenas as preeminencias da virtade. 
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tudo se achava com simplicidade e pobreza extrema, 
tendo a pequeña egreja um corete, e urna gelosia muito 
espessa, atravez da qual as esposas do Senhor podiam 
espreitar para Jesús Christo sacramentado. 

Fez-se a ceremonia sem ruido e quasi em segredo, 
mas nao foi difficil que ella transpirasse, e aqui se pre
parara novo tormento para a Santa, além de grande 
desasocego para o seu animo, e se nao fora obra de 
Deus o que emprehendia por certo iria abaixo a inci
piente fundagao. 

Come§ou a ter escrúpulos sobre a obediencia, por 
estar o novo mosteiro subjeito directamente ao ordi
nario e nüo ao provincial, que nao auctorisara ainda o 
seu estabelecimento; pensou que se nao poderiam sus
tentar com tanta pobreza as religiosas, nem perseverar 
no retiro, e penitencias como era mister, e que ella 
mesma quando ihe fosse consentido vir para o seu 
convento, por doenjas e fraqueza nao poderia acompa-
nbal-as, e que demais seria vaidade da sua parte aban
donar um convento em que tanto progresso fizera para 
tomar outro, onde podesse ser mais tentada. Tantas con-
sideragoes que fazia eram entras tenta§oes, que pade-
cia, com que muito era experimentada, varrendo-se-lhe 
da memoria que tudo fazia por inspiragao mais alta; 
contra estas tentagoes orou fervorosamente a Santa e 
abrindo, como costumava, o seu coragao ao Senhor 
socegou completamente, pois é a ora§ao antidoto se
guro contra a pejonha do tentador. Sem embargo, che-
gando novas ao convento da Encarnagao do que se 
passava, a Prelada, indusida pelas murmuragoes, que 
ouvia, e sobresaltada pelo escándalo da novidade man
da recado a Santa Thereza para se recolher ao con
vento, e tao prompto foi chegar o aviso, como sem 
mesmo acabar a refeigao que comegára, recolher-se ao 
mosteiro, encommendando-se ao Santissimo Sacramento 
e a S. José, para que a tornasse áquella casa, onde 
servisse ao Senhor com vida penitente, como anhelava; 
e despedindo-se das novigas, a quem muito confortou 
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pela sua ausencia, Ihes disse que nao perdía esperanga 
de multo breve vir para sua companhia. Esperava a 
Santa ao chegar ao mosteiro ser tratada com muita 
severidade, mas a Priora, vendo-a táo humilde e obe
diente, limitou-se a dar conta ao provincial do que se 
passava e este a reprehendeu com aspereza, dizendo-
íhe que vinha introduzir novidades, onde eram desne-
cessarias, e que sendo menos observante na muita re-
ligiao que havia n'aquelle convento, mostrava que que
ría viver com mais rigor em outra parte. 

A humilde religiosa pediu perdáo ao Prelado e 
agradecen o castigo, e a isto limiten sua defeza; mas 
o Provincial mandando-lhe que se desencarregasse, fal
lón entao com tanta discripgao e seguranga sobre o as-
sumpto, que tanto meditara e sobre que tomara conse-
Ihos tao prudentes, que o mesmo foi que desarmar de 
todo o Provincial, o qual Ihe disse, que daria licen§a 
para que ella fosse viver para o seu novo convento, 
mas nao j á , porque era grande o reboligo na cidade 
contra elle e ella, e que assim esperasse que a tor
menta serenasse. 

E prudente era o conselho, porque no dia seguin-
te, a pretexto do bem publico, capa de milhares de re-
solugoes injustas, se reuniram os que governavam a ci
dade, afim de resolver sobre a destruijSo do comega-
do mosteiro, por ser prejudicial á mesma, sem cujo 
consentimento se fizera. 

Resolvido estava que se fechasse o convento e se 
consumisse o Santissimo Sacramento, quando luctando 
contra todos e embora vencido, advogou a boa causa 
o Padre Frei Domingos Banhez, da sagrada ordem dos 
prégadores. Bons argumentos empregou n'este caso, 
mostrando que negocios religiosos só pelos competentes 
se resolvem e nao por tumultos e invasoes; que um 
Breve do Papa auctorisava o novo convento, e o Or
dinario o julgara de admittir, que estava sob a juris-
dicgao ecclesiastica e nao da secular; que eram calami
tosos os tempes que corriam, que os herejes estavam 
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arrasando conventos e egrejas, e que triste seria que a 
elles se ajuntassem tamberu os catholicos! 

Incrivel era que se julgasse perigosa a uniao, em 
urna casa de quatro donzellas, que pouca mais térra 
da cidade occupavam encerradas, do que occupariam 
quando se sepultassem. Que importava aos da cidade 
que ellas vivessem em extrema pobresa, se assim o 
queriam e com isso ninguem molestavam? (*) Estas e 
outras razoes deu o digno domiaicano que no momen
to impressionaram os ánimos e se nao exconjuraram 
a tormenta, pelo menos a acalmaram. Nao era, porém, 
sufficiente, porque os escorpioes venenosos na fama e 
no crédito da fundadora nao cessavam de morder e 
condemnar o seu engenhoso plano. Era assim que os 
moradores de Avüa infamavam a maior gloria que sua 
tér ra produziu; nao é a térra que dá crédito aos fru-
ctos, sao estes que dao nome áquella. E ' geral a re-
gra n'este ponto; nao estimam assaz os presentes os 
thesouros que teem á vista; só Ihes conhecem a valia 
desde que os perdem. Eutao para com os extinctos ha 
enthusiasmos e applausos; cala-se a inveja, paralysa-
se a lingua, que destillava veneno; sao compensa§oes 
vindouras, que nada valem para quem soffreu as in-
justigas e foi victima de calumnias misérrimas. 

í1) A'cerea d'isto diz o Padre Jaliáo d'Avila, «que na cida* 
de se murmurava por sa fundar una convento sem renda, que 
teria treza freirás, as quaes ficariam a cargo da caridade o que 
DSO convinha»; mas continúa elle: «e nao víam esses cidadáos 
que em Avila e em outras térras se mantóm centos de horneas 
e mulheres que pela sua rná vida só servem ao diabo, e nao se 
discute nem delibera que se expulsem tantos que nada fazem, 
dando pessimo exemplo aos outros, e parecia-ihes que se arraza-
va a cidade por ter da sustentar trezo freirás!» 

Hoje, em nome da liberdade, discorre-se pelo mesmo theor. 
Nao se toleram frades, nem freirás, ñera conventos; mas permit
iera se, louvam-se e criam-se teda a sorte de parásitas e de loga
res infe:tos e repugnantes. Quem sirva a Deus ataca a liberdade, 
quem sirva ao demonio ó benemérito d'aquella divind tde, sem-
pra ludibriada, escarnecida e violada! 
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Sem embargo de tudo isto e dos tumultos, que o 
«aso excitara, com espirito diverso sim, mas com ap-
parato similhante áquillo que em nossos dias temos 
presenceado n'essas reunioes frequentes, conhecidas 
pelo vocabulo inglez de meetings, j á quasi naturalisa-
do, em que se concitam os instinctos maus do povo, 
sempre ignorante, insensato e levado pelo cabresto, 
para accommetter coisas santas e respeitaveis, institu
tos venerandos e pessoas merecedoras de estima, ape-
sar de todo esse alvorogo e má vontade, a Santa man-
tinha-se serena e resignada, confiando em Deus e na 
justiga da sua causa, sem deixar perder essa humil-
dade, que Ihe affigurava ser tudo culpa de seus pec-
cados, quando nao era assim, mas consequencia da 
maldade dos homens. 

Concentrada na sua continua orajao, a voz do 
Amado mais urna vez fallón ao seu espirito, assegu-
rando-lhe que ávante iria seu proposito, porque era 
elle o Todo Poderoso; e o Santo Pedro de Alcántara, 
prestes a voar ao ceu, para ahí receber a coróa de
vida, destinada aos que sao fiéis até á morte, a con
forten egualmente, escrevendo-lhe uma carta, em que 
as consolagoes eram mais do que as lettras, declaran-
do-lhe que a muita contradiegao, que soffria a sua 
obra, era prova do muito que valia pelo grande em-
penho que o demonio empregáva em impedil-a. 

Resolve, porém, o corregedor, que havia em A v i 
la, i r ao pequeño mosteiro das carmelitas descaigas 
intimar as quatro novi§as, para que sahissem sem tar
danza, aliás que Ihes arrombava a porta para as com-
pellir. Nao affectava o juiz a sumptuosidade da casa 
e a importancia das moradoras; ali tudo era tosco, 
singelo e pobre, e ellas, as novigas mulheres, mogas e 
desamparadas. N'estes casos ha sempre valentes, que 
arremettem impávidamente. Com discernimento maior 
do que podia esperar-se das pobres reclusas, respon
derán! á intimagáo que nao tinha que ver a jurisdi-

12 
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§ao leiga com a ecclesiastica, e que sem a obediencia 
do seu Prelado seriam as poucas pedras vivas d'aquel-
la pequeña communidade immoveis como as outras 
inertes do proprio edificio; que eram inuteis as amea-
9as da justiga a quem era sem culpa; e quanto ao ju i z 
considerasse elle antes de mandar arrombar as portas 
e de se consumir o Santissimo Sacramento, como di-
zia, se na tér ra havia rei, que o castigasse e no ceu 
Deus que Ibes acudisse. 

Esta resposta tao sensata quanto modesta refreou 
a sanha do ministro o qual deliberen levar este suc-
cesso ao conhecimento do conselho real e da corte. 
Houve entao tres sacerdotes, que tomaram seu cargo 
procurarem n'esta causa a favor do convento, e foram 
o Padre Grongalo de Arando, que partiu para a corte 
com este fim, • e os Padres Juliao d'Avila e Gaspar 
D'aga que sustentaram a causa contra os da cidade, 
auxiliados por Francisco de Salcedo, devoto particu
lar da Santa. Propozeram entao á Santa que tudo se 
acommodaria se ao convento se arbitrasse renda, e ella, 
por amor da paz, disse que sim e se dispunha a assi-
gnar accordo, n'esse sentido, quando, estando em ora-
gao, Ihe appareceu em visao S. Pedro d'Alcantara, 
que fallecerá a 19 de outubro, e depois o proprio Sal
vador, que a reprehenderam, por consentir que o con
vento nao fosse da restricta pobreza; e em vista de 
taes advertencias, no dia seguinte, mandón dizer a 
Fraíicisco de Salcedo, que tivera egual pensamento, 
para que nao se annuisse ao accordo n'esse particular, 
se proseguisse no pleito, e se solicitasse de Roma um 
Breve para que o convento nao tivesse renda nem 
em particular nem em commum, e de feito o Breve se 
passou a 5 de dezembro. 

Como o estabelecimento do novo convento reformado 
se tornara afinal questao litigiosa, propozeram á Santa 
que ella fosse decidida por arbitros; mas prevendo ella 
quanto este metbodo é arriscado, porque os arbitros 
em vez de decidirem pelos estreitos preceitos da jus-
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tiga, pela maíor parte querem cumpor as contendas, re-
solvendo pro e contra ambas as partes, e como nao era 
do proposito da reformadora modificar em cousa algu-
ma o sen plano, quanto á pobreza completa, declinou 
este meio, esperando que se julgasse o pleito judicial
mente, Veio n'este entrementes a Avila o Padre Frei 
Pedro Yangues, que sabendo da demanda e tendo em 
grande conta as virtudes de Thereza, comegou a defen-
del-a, e pouco a pouco, attenta a auctoridade de sua 
pessoa e luzes, foi desvanecendo as opposigoes e acal
mando os espirites convencendo tambem o Provincial 
de que deixasse ir a serva de Deus para o seu conven-
tinho, pois assim era do divino agrado. 

Tambem a este fallón a mesma postulante, e em 
poucas palavras Ihe disse de sobra: Veja Vossa Pater-
nidade que se me nao concede Vicenta para que eu vá en-
sinar as minhas novigas, resistimos ao Espirito Santo. 
Sao ambos que resistem, o Prelado nao concedendo l i -
cen9a, ella nao indo, por embargo da mesma, o que 
era uma grande imperfei§ao. Moveu-se de taes ra-
zoes o Prelado e nao so a Thereza, mas a entras reli
giosas do convento, conceden permiss&o para a acora-
panharem; foram estas só quatro, Anna de S. Joáo, 
Anna dos Anjos, Maria Isabel e Isabel de S. Paulo, 
co-fundadoras com a illustre matriarcha. Conseguida a 
licenga, deixou Santa Thereza o convento, onde rece
bera o veu, aos vinte e sete annos, de religiosa, e lá 
foi em 1562 habitar o convento reformado, que a sua 
perfeijao Ihe inspirara. Entra n'elle com as quatro pro-
fessas e é abra9ada pelas desamparadas novigas, que 
anciosamente esperavam a saudosa mae. Antes de en-
cerrar-se na clausura foi á pequeña egreja, grande 
por quem a habitava, dar gragas ao supremo arbitro 
de todas as coisas, e na ora§ao se arrebaten o seu es
pirito, e Ihe parecen que o Senhor Ihe depunha na ca-
bega uma coroa; era o premio do bom combate, o tro-
pheu da victoria; ia ser rainha aquella que só quería 
reinar pela humildade. Apenas penetrára a porta do 
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seu convento disse que era mister dar ordem e governo 
á communidade, e que se nomeasse priora; era natural 
que a escolha recahisse em Thereza, mas esta declarou 
que vinha para obedecer e nao para mandar, e declinan
do a dignidade, foi eleita Anna de S. Joao; dependendo, 
porém, a elei§ao da confirma§ao do Bispo, este se re
cusen, declarando que nao acceitava outra senao The
reza de Jesús, a quem impunlia preceito para acceitar. 
Rendeu-se entao, como sempre, á ordem do seu supe
rior e comedón a executar o seu cargo, com a pruden
cia e zelo que a caracterisavam. 

Quantos conventos havia entao em Hespanha e 
ñas outras na§oes, e por consequencia quantos vivei-
ros de santos e santas, para que fosse mister que The
reza de Ahumada viesse fundar mais outro, e depois 
d'elle bastantes mais, tomando Nosso Senhor Jesús 
Christo tanto intere.^se n'esta obra? Como providen
cialmente se derribara todas as difficuldades e se der-
ruem todos os ardis do inimigo do bem? 

Quería o Senhor que houvesse mais uma institui-
9ao para n'ella se exercitarem ñas vias da rigorosa. 
perfeicjao pessoas de ambos os sexos, que o servissera, 
consoante o seu espirito, era cujos actos Elle podesse 
recrear-se plenamente. 

A ' Santa Madre dissera um dia que a nova refor
ma, restabelecendo o rigor da antiga disciplina, que 
florescera no pequeño raosteiro fundado junto da gruta 
do propheta Elias, seria para Elle —jparaizo dos seus 
deleites. Em que consistem os deleites de quem gosa 
de todas as beatitudes? Sao era estar cora os filhos 
dos horaens, uraa vez que observen! as suas santas 
leis. Ñera todos as curaprera; ainda raal: poneos, pou-
quissiraos fazem o que devera; e por isso o Senhor 
quer que pelo menos existara retiros especiaos, onde 
o modelo da vida se conserve sempre vivo. Santa The
reza foi instrumento de que Deus se servia para este 
intento, na Ordem carmelita. 

Estabeleceu ella cora todo o rigor a regra de San-
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to Alberto: no mosteiro nao haviam serventes; o ser-
v i ^ da casa era commettido ás religiosas; a maior 
parte do tempo era destinado á ora^ao; o resto a tra-
balho de agulhá e de roca, mas nao como tarefa, po-
rém como repouso da meditayao; o jejnm era de oito 
mezes e nunca a alimentacjao foi permittida de carne, 
excepto em caso de molestia grave; vestido um saial 
grosseiro; cal§ado alpercatas de canhamo; toncado so 
com dois alfinetes; cama um enxergao de palha, que 
raras vezes servia, porque poucas vezes se deitavam, 
enleiadas na oragao. O enxoval que a Santa trouxe 
da Encarna§ao foi um habito usado, um cilicio, urnas 
disciplinas, e urna esteira; vestuario conforme a sua 
profissao, armas com que combatía, cama para deitar-
se; e nada mais tinha, e até nem todas estas riquezas, 
d'ella eram, mas emprestadas! 

Poucos dias eram passados desde que o novo con
vento entrava em organisa^ao, e j á em Avila se nao 
pensava em acabal-o. Todos os seus moradores esta-
vam edificados com tanta perfeifao religiosa e a devo-
§ao, que divisavam, mudou os seus sentimentos e in-
ten§oes. 

Apezar da pobreza absoluta do convento nao pas-
savam fome as reclusas, porque recebiam donativos e 
mimos, e como Santa Clara promettera a Thereza, do 
convento de sua invoca5ao mandavam multas cousas 
para o convento carmelitano. Pediram a Deus as reli
giosas para que experimentassem penurias, e atten-
deu-as o Senhor, faltando-lhes alguns dias com todo o 
soccorro. N'esses dias sustentavam-se com folhas de 
urna parreira, que tinham na pequeña cerca, e n'esse 
manjar so encontravam delicias, como as depara sem-
pre quem de todo se entrega a Jesús Christo e se 
desapega interiormente do mundo. A obediencia é a 
mola real da vida religiosa, e a mestra de novias nao 
deve perder occasiáo de habituar o espirito das postu
lantes a domar a sua vontade, porque aliás resulta a 
rebeldía e a imperfeijao. Por isso impunha Santa The-
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reza preceitos, que eram salutares para este intento. 
A urna religiosa que estava de perfeita saude, disse a 
Santa que estava doente e se fosse deitar; e ella obe
decen, Perguntavam-lhe como estava, e ella respon
día : nao sei, a Madre Prioreza que o diga. 

Disse-lhe esta que precisava sangrar-se e ella dei-
xou-se sangrar. Mandava-lhes fazer cousas desencon
tradas e incompativeis; ellas procuravam cumprir, e 
entao a superiora, tendo alcanzado o merecimento, sus-
pendia-lhes a execugao. 

O trabalho de Santa Thereza com as suas subditas 
nao era excital-as á penitencia e mortificagao; era mo-
derar-lhes o impulso e refreal-as nos excessos, alguns 
até contrarios á obrigagao de prolongar a vida; que 
tanto ás vezes ó o zelo n'estes ardores religiosos que 
periga a saude, o que nao ó licito nem útil, porque 
priva de merecimentos, que com o tempo se adquirem. 
Santa Thereza, por ser prioreza no seu mosteiro, nao 
se dispensava de todo o serv i^ , que Ihe caberla por 
turno; varria e esfregava, cosinhava e servia suas ir-
mSs; em tudo era perfeita, sem que n'estas occupagoes 
mesmas Ihe falhassem os raptos, em que a miudo era 
encontrada sem mover-se nem dar accordo de si. Nao 
fazia senao aquillo que Ihe causasse mortificagao, ainda 
cousas repugnantes ao seu gosto, paladar e aceio, em 
que era desveladissima; que ó a limpeza do corpo tao 
necessaria como a d'alma, e nao ha preceito nem con-
selho, que nos forcem a nao curarmos d'aquella, em 
nada incompativel com esta, antes concorrente para 
mais se acendrar e aperfei§oar. 

Emquanto Santa Thereza langava os fundamentos 
á reforma da Ordem de Nossa Senhora do Carmo, os 
seus merecimentos em devogao e contemplagao cres-
ciam continuamente: que nao ha limites, que se nao 
transponham, nao ha ponto elevado que nao tenha ou-
tro superior. Ñas communhoes, que eram diarias ex
cepto quando os confessores para experimental-a Ih'a 
vedavam, o seu espirito se transportava quasi sempre e 
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novas revela^oes, ou preceitos salutares colhia n'esses 
raptos. Gostava a Santa todos estes favores com a ha
bitual humildade, desconfiando sempre da sua vida, 
dos seus peccados e do éxito final do seu lidar; e apesar 
das seguranzas, que a certificavam nos seus transpor
tes de que esta va recebida como esposa amada de Jesús 
Christo, e que bem o servia, nao cessava de clamar 
ao Senhor para que a sustivesse e salvasse. Parecia-
Ihe ouvir queixar-se o divino Salvador dizendo: quilo 
poneos me amam com verdade! que se me amaram nao 
íhes encobriria os meus segredos. Sabes o que é amar
me com verdade? ó entender que é mentira tudo quanto 
me nao é agradavel. Com evidencia verás isto que 
agora nao entendes, com referencia á tua alma. 

Sendo devotissima da Virgem Maria, era princi
palmente nos dias da sua gloriosa assump^ao, que o 
éxtasi a visitava, para em perfeita contempla§ao se ma-
ravilhar com o triumpho d'aquella soberana imperatriz 
no meio das potestades celestes, reconbecida como a 
maior entre as mais alevantadas. 

Por este tempo a heresia de Luthero trazia incen
diada parte da Europa, e um dos argumentos dos se
ctarios era, como todos sabem, que os catholicos con-
corriam para a idolatría pelo culto que rendiam ás 
imagens, fazendo reviver o erro dos iconoclastas, que 
tanta turba§ao lángara na Egreja. 

Sobre este ponto foi esclarecido o espirito de Santa 
Thereza nos seguintes termos: «que a caridade era 
preferivel á pobreza, como o amor a esta, e por isso 
a Santa se nao privasse a si nem ás suas religiosas de 
tudo o que despertasse esse amor; que o demonio fazia 
com os lutheranos tirar-lhes os incentivos de amar, e 
por isso iam perdidos; que aos fiéis cumpria fazer boje 
mais que nunca o contrario do que elles fazem». 

Com estas e outras ligoes colhidas na oragao e 
•quasi continua contempla§ao, passou a Santa os quatro 
annos em que dirigiu a incipiente reforma carmelita no 
seu pequeño convento de S. José d'Avila. 
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Mais adiante e nos últimos quinze annos da sua 
vida Ihe reservava Deus a amplidao da sua reforma, 
e o alargamento d'essa ordem admiravel de penitencias 
e virtudes, verdadeiro e efficaz antidoto contra here-
sias, rebellioes e vicios. 

N'esse tempo e para instruccjao de suas filhas e por 
conselho de seus confessores, escreveu a Santa uma 
das suas obras preciosa entre todas, int i tulada—Ca-
minho da Perfeigao. 

Quem mais competente para escrever sobre esta 
difficil materia do que a gloriosa carmelita, que por ex
periencia se havia tornado doutora e mestra n'esta 
sciencia da alma e do coragao? Este livro é a sequen-
cia da sua auto-biographia, que a Santa escrevera por 
humildade, pois quando Ihe mandavam que escrevesse 
o muito que sabia, colhido ñas fontes mais puras e onde 
menos se pode encontrar o engaño, dizia a Santa dou
tora: Para que querem que escreva? Escrevam os le
trados, que estudaram, que eu sou uma tonta e nao 
saberei o que diga; porei palavras trocadas, o que será 
de grande damno. Muitos livros ha de oragao; por 
amor de Deus deixem-me fiar na minha roca e seguir 
o meu coro, e os officios religiosos, como as outras ir-
mas; que nao sou para escrever, nem tenho saude nem 
cabera para isso.» 

Sem embargo d'estas desculpas todas humildes 
obedecen e escreveu muito e tao bem como quem era 
tao illuminada por clarao sobrenatural. 

N'esse livro do Caminho da Perfeicao disse Santa 
Thereza: 

«Na presenga de Deus orava eu incessantemente 
pedindo-lhe que remediasse aos grandes males, que 
produz a heresia, principalmente em Franja. Parecía
me que daria mil vidas para salvar uma só d'essas al
mas que se perdem por tal motivo; mas vendo que era 
mulher e além d'isso tao má e incapaz de prestar a 
Deus qualquer servigo, pensei, como pensó ainda, que 
visto ter Deus tao poneos amigos e tantos inimigos, 
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poderia eu ao menos concorrer para tornar melhores-
os primeiros. 

«Assim esforcei-me para cumprir, quanto de mim de
pendía e com a maior perfeigao, os conselhos evangéli
cos e conduzir o pequeño numero de religiosas, que 
dirijo, a que fizessem o mesmo. Para este fira confiei-
me na bondade de Deus, que nao falta nunca assisten-
cia aos que renunciam a tudo por amor d'elle, e espe-
rei que as minhas boas religiosas, sendo como eu as 
imagino, suppriráo com as suas virtudes os defeitos, 
que em mim reconhego, e pensei que pederíamos con
tentar a Deus de algum modo occupando-nos a orar 
pelos prégadores, e defensores da Egreja e pelos ho-
mens doutos que sustentam a sua causa; porque d'este 
modo fariamos o que está ao nosso alcance para soc-
correr o nosso Senhor, tratado tao indignamente por 
esses traidores, que Ihe devem tantos beneficios, pare-
cendo que queriam crucifical-o novamente e nao Ihe 
deixar logar algum, onde podesse reclinar a cabeja.» 

N'este livro occupa-se a auctora da confissao das 
religiosas, das qualidades que devem ter os seus dire
ctores espirituaes e dos casos em que ellas podem mu
dar d'elles; trata em especial da orajao, e das condi-
yoes em que ella deve aproveitar, e os requisitos que 
se exigem nos seus diversos graus; occupa-se da uniSo 
da alma com Deus, e considera possivel o desligamento 
d'ella da sua uniao com o corpo, no que consiste o mor-
rer nao pela morte mas por superabundancia da vida. 
A agoa é necessaria para a vida, e sem ella nao pode 
subsistir esta; o excesso da agoa porém mata, e se isto 
succede com a agoa natural que nao succederá com a 
agoa viva? Tem havido pessoas que tem succumbido 
por esse excesso de vida, pelos raptos e éxtasis, em 
que a ligagao entre o corpo e a alma ó tao frouxa, que 
nSo ó difficil soltar-se a alma e ficar so o cadáver. A 
santa exhorta por vezes á ora9ao para que fagamos al
gum servigo ao Senhor, e compara as suas caras car
melitas a uma forga militar, diminuta em numero, que 
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nao podendo combater, por serem muitos os seus ini-
migos, se encerra em urna fortaleza, donde faz sortidas 
repetidas, que muitas vezes logram victorias; e n'esse 
reducto a pequeña guarnigao morre pela fome mas nao 
se rende. Esse reducto é a fe; e a sortida, que pode 
vencer, é a oragao que deve ser fervorosa e confiada 
no poder de Deus. 

Santa Thereza pelas suas virtudes e mortificagoes, 
pelos seus escriptos, pelas suas obras, por pensamentos, 
pelas palavras e operando, conquistára todos os mé
ritos. 

Comegou pelo aperfeigoamento pessoal; continuou 
pelo aperfei§oamento dos outros por meio da palavra; 
conclue pela fundagao de estabelecimentos, onde esse 
aperfeiíjoamento se opere e realise, offerecendo dest'arte 
todos os modelos proprios para copiar. 

Urna creatura humana nao pode fazer mais; impos-
sivel é guindar-se mais alto; ácima d'isto so Deus; por 
isso justamente é chamada a Seraphina do Carmelo, 
porque nao se conhece ente mais perfeito que o sera-
phim, a nao ser o infinito, eneffavel, incomprehensivel, 
salvos os privilegios assombrosos da Santissima Mae 
de Deus. 

Mas para maior perfei§ao, nao, que nao cabe mais 
em nossa frágil natureza, embora as grada^oes nao pos-
sam demarcar-se na escala; mas para maiores obras 
a reservava Deus, sahindo de estreito cofre, onde se 
encerravam tantas preciosidades, do pequeño convento 
de S. José d'Avila, para derramar por mais largo o 
fervor da sua reforma e assim salvar muitas almas; 
porque na Ordem dos Carmelitas descalgos trabalha-
va-se a valer e nao por ceremonia para conseguir a sal-
vagao eterna. 

Quiz Deus recompensal-a uma vez mais em objecto 
em que lucrava egualmente o seu servigo. 

Veio alguns mezes depois da visao que a Santa te-
ve, em que se Ihe prometteu o alargamento de religiao 
das descaigas, á cidade d'Avila o geral dos carmelitas 
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Fre í Joao Baptista Rúbeo de Ravena, que de Roma se 
encaminhára para Hespanha para visitar os mosteiros 
sob a sua obediencia; á sua chegada receou Thereza que 
elle censurasse o seu procedimento e muito principal
mente ter-se procurado para o novo mosteiro reformado 
a obediencia do Bispo; quiz todavia que o Prelado v i -
sitasse o convento, e tao tocado ficou do que viu e ob
servo u quanto á austeridade alli guardada e ás virtu
des da Prioreza, que nao só o aprovou, mas a aucto-
risou a estabelecer outros conventos com a mesma ob
servancia; e mais adiante cedendo aos seus rogos 
permittiu que se estendesse a reforma a conventos de 
frades. 

A difficuldade estava em encontrar religiosas, que 
se compenetrassem do espirito da regra rigorosa e au-
xiliassem a Santa fundadora, no seu intento. Por entao 
nao conhecia Thereza quem a podesse coadjuvar, mas 
nao tardou que a Providencia Ihe deparasse o que pre-
cisava, porém antes de chegarmos lá, procurou a Santa 
estabelecer em Medina del Campo outro convento re
formado de Carmelitas. A nova fundagao estava no seu 
intento e inspira§ao, mas faltavam todos os recursos 
para isso. 

Nunca elles véem a fallecer quando a obra é boa 
« abengoada por Deus. Em Medina estava entao o Pa
dre Balthazar Alvares, da Companliia de Jesús, seu 
antigo confessor; despachou para elle o Padre Juliao 
d'Avila, seu capellao e grande servo de Deus, para Ihe 
pedir que solicitasse as licen§as necessarias para a fun-
dagao; mas cabedaes nao havia alguns, quando se of-
fereceu uma donzella, que j á havia pretendido entrar 
no convento d'Avila, para tomar parte na nova fun-
dagao e auxilial-a com o seu pequeño dote. Assim pre
parada pediu a Santa a Frei Antonio Heredia, que era 
Prior do convento carmelitano de Santa Anna de Me
dina, para Ihe comprar casa, afim de servir para mos
teiro. Temerario era este plano, mas para grandes em-
prezas sao os coragoes ousados, e o de Santa Thereza 
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nao hesitava, quando se tratava do servigo de Deus e 
quando tudo se Ihe malograsse, desdenhava as zomba-
rias do mundo. Sem saber se tinba ou nao tinha casa, 
poe-se a caminho de Avila para Medina, com urna pe-
quena communidade ambulante, composta de duas re
ligiosas do seu conventinho d'Avila, Maria Baptista e 
Anna dos Anjos e duas outras, que sahiram do con
vento da Encarna§ao, ambas suas primas, Ignez e 
Anna de Tapia, e mais outras tantas do mesmo mos-
teiro Izabel Arias e Thereza de Quesada. Sahiram es
tas seis religiosas d'Avila aos 13 d'agosto de 1567, 
porque a Santa queria forgosamente inaugurar o novo 
mosteiro a 15 do mesmo mez; guardando na jornada 
a mesma compostura e silencio que observavam na 
clausura; edificando a todos com a sua presenta e de-
vogáo e infundindo por toda a parte o respeito, que im-
poe a virtude ainda aos discolos e devassos, que os 
houve sempre em todas as edades, embora entao e 
n'aquella provincia em bem menor escala do que hoje. 

Chegando n'esse dia a Atevalo ahi tiveram noticia 
de que ao entrarem em Medina nao teriam casa nem 
boa nem má, e assim seria um sonho a funda§ao do 
convento realisar-se a 15 d'agosto, dois dias depois, 
se o novo Moysés d'esta religiosa colonia nao fósse 
Santa Thereza; mas para ella nao havia difficuldades, 
nem as ha para quem depoe toda a sua confianza na 
Divina Providencia. 

Ao segundo dia de jornada chegaram a Medina pela 
meia noite, e apearam-se á portaría dos frades carme
litas calgados, e tomando ahi conselho sobre o estado 
das coisas, resolveu a Santa, sem perda de tempo, i r 
para uma casa arruinada, que Ihe inculcaram, e ahi 
no dia seguinte com pannos de raz e outros abrigos 
fazer uma armagao, que simulasse uma egreja, para 
n'essa capella provisoria se celebrar j á no dia imme
diato, que era o da Assump^ao da Virgem Santissima, 
dia de sua particularissima devoro. 

Parecía um sonho que tudo isto se podesse realisar 
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até á manha seguinte, mas a tudo valeu a actividade 
de Santa Thereza e de suas companheiras, de modo e 
forma que no dia 15 se celebrou missa no improvisado 
templo, o que encheu a todos de devogao. Appareceram 
logo almas boas para coadjuvar esta obra inspirada, e 
entre essas Braz Medina, mercador, que ás religiosas 
offereceu aposento em sua %asa, e D . Helena de Grui-
roga, que por sua conta mandou construir urna capella 
mais conveniente. Ao fim de dois mezes se fechou a 
clausura e a Santa viu-se com dois conventos regulados 
pela reforma, vencendo urna pobre mulher difíiculda-
des, que fariam desmaiar a muitos homens. 

Conta-nos o Padre Juliao o que succedéra por essa 
occasiao, e o desempenho, que elle déra á missSo, que 
a Santa Ihe incumbirá de ir alugar casa a Medina para 
o estabelecimento do convento e solicitar as devidas 
licen9as, e com effeito bem cumpriu elle a mensagem; 
mas o nao terem casa as carmelitas proveio da oppo-
si^ao dos frades Agostinhos. O Padre Juliao, enviado 
por Santa Thereza, consnmiu quinze dias ñas suas di
ligencias em Medina, e conseguiu alugar uma boa casa 
por cincoenta e um mil maravedís, por anno; e diz 
elle com graga que a locataria, em cujo nome proce
día, nao tinha cincoenta e um maravedís para pagar; 
mas que importava que ella nao tivesse a millessima 
parte do que precisava, se era negocio de Deus, e a 
Santa Ihe havia dito: «Senhor, isto nao ó comigo, é 
comvosco; se queréis que se faga, vos o podéis, se 
nao, seja feita a vossa vontade.» Note-se que cincoen
ta e um mil maravedis regula por oitenta mil reis da 
nossa moeda, o que era somma consideravel n'aquelle 
tempo e n'aquella localidade, e multo principalmente 
para quem era a pobreza personificada. Feito este arran-
j o voltou logo a Avila para que a Madre se partisse com 
o germen da nova communidade, como j á dissemos. 

A casa de Medina pertencia a Alonso Alvarez, e 
havia perto d'ella um convento de Agostinhos. Estes 
fundando-se no direito canónico, que prohibe que se es-
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tabelegam conventos de freirás próximos dos de frades7 
oppozeram-se e o dono da casa, que nao queria des-
gostal-os, avisou por carta o Padre Juliao para que as 
religiosas nao viessem baldadamente. Era tarde; a 
carta encontrou-as em marcha e j á perto de Arevalo. 
Foi grande a turba5íío da Santa e maior a do seu ca-
pellao, que via inutilisadas as suas diligencias; maa 
nem a Santa, nem elle, nem pessoas a quem consultá-
ram n'essa mesma noite foram de voto para que vol-
tassem para traz. O que resolveram foi diminuir a co
mitiva, e a Madre Thereza ir axliante so com duas 
religiosas, acompanhadas do Padre Juliao, e as outras 
partirem para um logar próximo, onde era parodio 
um irmao de uma das que nao seguíram. No dia se-
guinte passáram por Olmedo, onde estava o Bispo 
d'Avila, e este Ibes disse que estava em caminho uma 
senhora viuva de Medina, onde possuia uma casa ar
ruinada, e occupada por um feitor, que nao duvidaria 
permittir-lhes a entrada na sua mal preparada casa. 
E assim o fez a illustre vi uva, dando carta para o seu 
mordomo para que deixasse a casa, entregando-a ás 
viajantes. 

O Bispo deu o seu coche para transportar as reli
giosas, que foram acompanhadas de um virtuoso eccle-
siastico, chamado Muñoz, eraquanto o Padre Juliao ia 
adianto dar parte aos Padres carmelitas. Era meia 
noite quando a Santa chegava ás portas do mosteiro, 
e sem mais deten§a fizeram acordar o feitor da dona 
viuva que cedia a casa, o qual obedecen; e logo co-
mejou a transportar-se do convento dos carmelitas, 
para o local designado o que era indispensavel para 
no dia seguinte se celebrar missa em uma capella im
provisada, que se fez com pannos de agua raz. E ra 
curioso esse transporte de objectos durante a noite, 
feito pelos mongos e pelas freirás; e diz o Padre Ju
liao que se a policia cnmprisse o seu dever prenderla 
a todos, mettendo-oa na cadeia, até se averiguar, por
que pareciam verdadeiros salteadores, que por noite 



175 

velha fugiam com o roubado. O relatorio é interessante 
em todas as suas partes, e mais urna vez prova que 
as obras de Deus sao encaminhadas por modo, que a 
preven^ao humana considera impossivel de executar. 

Animada a Santa com o successo da fundagao em 
Avila e com este novo em Medina esperava fervorosa
mente que fosse alfim possivei deparar quem podesse 
estender a sua reforma aos mosteiros de frades da or
dena dos carmelitas. No prior do convento de Medina, 
Fre í Antonio Heredia, que j á a auxiliára na creado 
d'este segundo abrigo para as religiosas descaigas, en
contrón a Santa o primeiro promotor. Foi o caso que 
praticando ambos, a Madre e o Prior, sobre a alme-
jada reforma, Frei Antonio Ihe disse que ha muito as-
pirava por uma vida mais laboriosa, subjeita a regra 
mais apertada, e que pensava retirar-se da Ordem e 
entrar na Cartuxa. 

Parecía a Santa Thereza que o Prior nao teria 
forgas para vida tao austera, e fazendo-lhe sentir as 
suas suspeitas, Ihe impoz um anno de provagao antes 
de resolver se elle estaría ñas condigoes de ser refor
mador do ramo masculino do Carmelo. Appareceu-lhe 
tambem ahi Frei Joao de S. Mathias que Ihe disse es-
tava decidido a ir para a Cartuxa, se nao se estabele-
cesse a reforma austera nos Carmelitas, nao Ihe soffren-
do o animo generoso a mitigagao em que vivía. A este 
animou logo a Santa, porque previu o assombro de 
santidade e clara predestina5ao d'este grande campeao, 
fadado para as luctas mais violentas. 

S. Joao da Cruz era este joven religioso, tendo 
mudado o sobrenome quando se fez carmelita descaigo, 
um dos maiores vultos d'esta ordem penitente. Tinha 
entao vinte e cinco annos apenas, era presbytero, e fi-
zera estudos mui distinctos em Salamanca. 

Santa Thereza via no mogo carmelita o animo re
soluto, a resignagao indomavel, a sciencia solida, que 
eram indispensaveis para a realisagao do plano, que 
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ella coine§ara a praticar ñas congrega^oes de mulhe-
res, e que havia de ampliar-se ás dos homens. 

J á ella divisava na compostura, piedade e ardente 
fé do religioso esse conhecimento profundo da oragao, 
que havia de leval-o a deixar, como um dos padroes da 
sua memoria, esses tratados mysticos, que ainda hoja 
nao foram excedidos nem pela eleva§ao dos pensamen-
tos, nem pela abstracgao sublime dos conceitos! Esses 
tratados muito apreciados pelos theologos sao cinco: A 
noite obscura; a subida ao Carmelo,' a exposigao dos 
Cánticos; a viva chama do amor; cartas^ máximas e 
conselhos. 

A Egreja celebra a victoria de S. Joao da Cruz 
a 14 de dezembro, tendo sido canonisado por Benedi
cto x i i i , em 1726, cento e trinta e cinco annos depois 
da morte do Santo, que teve logar a 14 de dezembro 
de 1591, contando apenas 49 de edade. 

Emquanto em Medina esperavam com anclas os 
dois religiosos, que fosse chegado o momento de consa-
grarem-se a vida mais penitente e perfeita, foi a San
ta rogada por D . Leonor de Mascarenhas, dama portu-
gueza, residente em Madrid, para ir a Alcalá de He
nares para regular o convento de religiosas descamas, 
que a sua conhecida e feliz serva de Deus Maria de 
Jesús j á havia fundado a l l i ; e bem assim tambem Ihe 
implorava D . Luiza de la Cerda, para que fosse a To
ledo onde j á tinha estado, para lan9ar os fundamentos 
do convento de Malagao, onde aquella piedosa viuva o 
quería estabelecer. Rendida a estes pedidos, mandou a 
Santa vir do seu primeiro convento em Avila mais al-
gumas religiosas para deixal-as nos novos mosteiros. 
Chegára a Madrid onde a esperavam multas damas, 
anciosas de ver a illustre Madre, tao favorecida do ceu, 
e tao conhecedora d'elle. Durante a sua permanencia 
em Madrid quiz recebel-a em seu palacio e hospedal-a, 
para edificar-se e consolar-se, a priuceza D . Joanna, 
filha do Imperador Carlos v e da Imperatriz D . Izabel, 
e viuva do Infante D . Joao, filho primogénito d 'El-
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Rei D . Joao m , e mae do desventurado Rei D . Se
t a stiao. Esta senhora, exornada das mais peregrinas 
virtudes, veio para Portugal para casar com o herdeiro 
presumptivo da coroa; foi incumbido de ter a honra de 
esperal-a na fronteira portugueza o duque d'Aveiro, 
D . JoSo de Lencastre, apresentando-se n'esta mensa-
gem com o lusimento e fausto proprio d'aquella nobi-
lissima casa principesca e da personagem real, que ia 
servir. Acompanhava-o o Bispo de Coimbra D . JoSo 
Soares, seguido de comitiva adequada á sua elevada 
dignidade. A princeza chegara a Lisboa recebida com 
a pompa correspondente á hospeda e ao solio a qu© 
era destinada. 

Nao aprouve ao Senhor que ella cingisse a coróa 
lusitana, porque no fim de dois mezes de casada, fal
lecen o augusto consorte, e mezes depois dava ella á 
luz o menino, que havia de ver desbaratar em Africa 
a flor do exercito portuguez, e morrer elle mesmo á 
mao dos infléis, para deixar o reino em tal orphanda-
de, que teve de passar para governo de extranhos. 
Era, porém, tSo conhecida a prudencia, virtude e gran
des dotes, em todo o sentido, d'esta egregia dama, que 
seu irmSo el-rei D . Filippe, tendo de sabir de Hespa-
nha, rogou a el-rei D . JoSo m que a deixasse voltar 
para Madrid, aflm de entregar-lhe o governo da mo-
narchia. Annuiu a este pedido el-rei de Portugal, e a 
illustre viuva jornadeou para Hespanha, fazendo-lhe a 
guarda de honra o infante D . Luiz, irmao d'el-rei, e o 
duque de Braganga. Desde entao vivera em Madrid 
esta preclara princeza, dando durante a sua regencia 
provas de quao elevadas eram as suas qualidades para 
dirigir urna na9ao. 

A princeza, pelo sangue real, que Ihe corria ñas 
veias, quiz conhecer a outra princeza, que, sob o ha
bito da humildade, a fortuna Ihe deparava na corte, 
nao menos illustre do que era aquella, se nao na he
roica estirpe por certo na grandeza da virtude e dos 
méritos, em que nao ha distmc5ao de classes ou gerar-

13 
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chías, mas de ordinario sao prendas que Deus mai& 
dispensa aos de nascimento humilde do que aos que o-
encontram sumptuoso. 

Quantas consolagoes a carmelita derramara no co-
ragao alanceado da princeza por golpes tao dolorosos, 
pode suppor-se pela pericia com que a Santa sabia 
levar balsamo a todas as feridas, remedio a todas as 
mago as. 

Níio podia a Madre Thereza demorar-se tanto 
quanto quizera a augusta filha de Carlos v, porque 
tinha de i r levar o pao espiritual ao convento de A l 
calá que Maria de Jesús fundara; mas que esta nao 
encaminhava bem, por Ihe falsear o animo de prelada 
e mestra, nao menos difficil de encontrar do que o dom 
da virtude perfeita. Possuia ella este em gran subido, 
mas faltava-lhe a arte do governo; e essa ensinou-lh'a 
a grande mestra, que fizera chamar e veio. Depois de 
algum tempo de demora, o necessario para estabelecer 
o novo convento em alicorees solidos, sahiu a Santa 
para Malagao, indo por Toledo, onde D . Luiza de la 
Cerda a esperava, anciosa por abrajal-a e para Ihe 
fundar o mosteiro, que a sua devogao imaginara, e por 
ísso dotara, dispensando-se o rigor da observancia 
quanto a renda, por ser muito pobre o local da funda-
9ao, e nao poder subsistir privada de recursos. 

Foi destinado o dia de Ramos de 1568 para que 
as esposas do que em dia similhante entrara Jerusalem 
em triumpho, caminhando processionalmente, fossem 
tomar posse da sua nova casa. 

Grande satisfagao teve a Santa com este convento,, 
e tanto maior quanto, estando em ora$ao, Deus Ihe 
inspiren que fundasse tantos quantos as circumstancias 
Ihe proporcionassem, porque muitas almas boas havia 
que por nao terem onde se recolher, o nao serviam 
como desejavam. (*) 

(') O primeiro convento de Msiagáo fóra em ama pra^a 
jpnbhca, onde se fazia bal ha, que farte, para dlstrabir as reiigio-
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Desde este momento a alma de Thereza, embala
da pelas mais celestes harmonias, visitada pelas mais 
altas inspirares, dominados todos os seus sentidos, 
era arrebatada em continuos éxtasis e estes nao só 
eram em particular, mas em publico. Um dia, estan
do ajoelhada para commungar, a sua commogao foi 
tSo violenta, que o seu corpo se ergueu do chSo e o 
sacerdote nSo podia chegar-lhe o Deus sacramentado 
á bocea; mas n'esta diífículdade a Sagrada partícula 
fiolta-se e voa a collocar-se na lingua da Santa. Este 
facto assombroso n.ao é único na historia dos grandes 
contemplativos, e diz-se que, entre outros, succede 
ainda hoje o mesmo prodigio ñas communh3es da sty-
gmatisada de Bois-d'Haine, na Bélgica. (*) No refeitorio 
outra vez Ihe acontecen a mesma coisa, trocando a re-
feÍ5ao corpórea por outra mais substancial—a do espiri
to. Por mais de uma vez, fallando a Santa com S. Joao 
da Cruz, o colloquio sobre coisas divinas, que n2o havia 
outros entre estes dois grandes videntes, cessava re
pentinamente, porque ambos transportados eram sus
pensos em éxtasi, que os guindava ao incomprehensivel. 

A tudo isto chama o mundo, que nada entende a 
similhante respeito, allucinagoes, loucura, demencia 
ou palavras equivalentes. E assim é; mas esta loucura 
nao a classifica a medicina, nem tem recursos para sa-
nal-a. E ' a loucura do sublime, é a insania que tran
sporta os montes e acalma as tempestades. E ' grande, 
é admiravel, essa persistencia inquebrantavel na vir-

9as no sen retiro; pelo que a expensas da respeitavel viuva D. 
Lniza de ia Cerda, em terreno tambem seu, dentro de um dival 
se fundou, desde os alícerces, out o convento, indicando a Santa 
Madre o sitio e a fabrica. Pouco depois da morte d'esta, as reli
giosas se passaram para elle, com notavel vantagem da comma-
nidade e da ora^ao. 

(') Depois da morte de Lniza Latean, snecedida depois da 
pnblicacáo da primeira edî ao d'este livro, rija díscussao tem ha
bido sobre os éxtasis, em que ella periódicamente cabla; tal tem 
sido a contestarán, que nada pode affirmar-se sobre este caso, 
que mesmo para as pesioas piedosas suscita duvidas. 
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tude, esse amor exaltado pelo sacrificio, pelo desinte-
resse e perfeÍ9ao. 

. N'esse jardim dos Santos as flores sao odoríferas; 
n'esse firmamento dos bemaventurados, as espheras 
sao cada vez mais luminosas; n'esse concertó eterno 
de harmonias, os cánticos sao irreprehensiveis, segun
do os modelos mais perfeitos do imaginar. Ahi tudo é 
formoso e proporcionado, porque tudo é santo e cor
respondente ao divino plano. Os aromas mais suaves 
e exquisitos, que a Arabia nos envia para as sedu-
c^Ses do olfato, nao sao apreciaveis diante do deli
cado cheiro, que exhala a santificajao pela virtude; 
os esplendores da purpura tyriana empallidecem dian
te do brilho deslumbrante das vestes dos eleitos; e as 
harmonias mais bem combinadas dos sons musicaes ol-
vidam-se ao escotar os eccos das harpas celestes, on
de dedilham as maos dos bemditos de Deus. 

Abe^oada loucura essa em que a alma está absor-
vida em Deus, perde a consciencia e submerge-se n'es
se océano infinito, de que os mares da térra sao pá
lida imagem, onde tudo ó luz e esplendor, tudo é har
monía e delicias, que circumdam o Eote Supremo. 

E Santa Thereza e S. JoSo da Cruz foram victi
mas venturosas d'essa sublime inspira^ao, d'esse sua-
vissimo scismar. Recolhidos e consagrados á ordem 
dos Carmelitas, elles tinham diante dos olhos o grande 
consolador das almas, que os inundava de luz e de 
grajas. E quando a magestade os deslumbrava, baixa-
vam urn pouco as vistas, e tinham para admirar o 
maior portento entre as creaturas, a Virgem do Car
me, sua padroeira. 

Consagrando-lhe as suas oragoes, o seu coragao, os 
seus cultos, elles recebiam da mais terna das maes ca-
rinhos, que apesar da sublimidade da sua missao, nao 
sSo susceptiveis de dispensar as mSes consoante a na-
tureza. Ahi , n'esse assombro de perfeijoes, elles hau-
riam a vida e a inspirajao, deparavam consolagoes e 
alentos, encontravam exemplos e modelos. 
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E se ainda os turbava a insondavel immensidade-
de dotes d'essa que foi cheia de gra^a e immaculada 
desde a sua concepto, se a predestinada ab aeterno 
para os maiores destinos, se a rainha dos seraphins e 
dos espirites mais luminosos os esmagava pelas magni
ficencias que a rodeiam, podiam ainda descer um pouco 
mais e extasiar-se na contempla^ao do Varao justo, do 
augusto Patriarcha, que unido pelos lagos do hymineu 
á Santissima Virgem e Mae, teve a ventura sem par 
de proteger a infancia do Salvador e de com Elle pe
regrinar ás térras onde foram exules os antepassados 
do povo selecto, depositario das tradigoes mais gratas 
da humanidade e das mais solemnes prophecias. S. José 
era o seu patrono e protector, e mysticamente guardava 
as portas dos seus mosteiros, defendendo as virgens, 
que se abrazavam no amor, os cenobitas, que se purr-
ficavam na penitencia. E se ainda tao egregio santoy 
symbolo da pureza e da castidade, coreado de cecens, 
e vestido com a túnica candida dos donzeis, que a Aguia 
do Evangelho enaltece, os assobervava, no illustre fun
dador da Ordem, e em innumeraveis perolas do Carmela 
deparavam os seus filhos imagens da perfeijao, que sem 
desmaio tao forte podiam ser encaradas e meditadas^ 

E d'estes subindo outra vez, habituando os senti
dos pouco e pouco, dominando-os, submettendo-os, de-
purando-se, etherisando-se, subtilisando-se, espirituali-
sando-se, podiam guindar-se mais e mais, subindo por 
todas essas grada^oes, até encarar a tremenda mages-
tade do redemptor, vencedor da morte e do peccado, 
glorificado, adorado e ladeado por todos os espirites an
gélicos e almas beatificas, e reduzidos ao seu nada, l i 
baren) a máxima das felicidades na aniquila$ao pessoal 
e na sua quasi divinisagao no seio do Omnipotente. 

Em todos os logares, em todas as edades os homens 
maraviihados na concepgao da magestade do Ente Su
premo, das preeminencias de superangelica Mae de 
Deus, das eminencias a que remontaram os héroes da 
fé, da constancia e do amor, procuraram traduzir em 
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imagens sensiveis o que a fé e a imaginagSo Ihes ensi-
navam; para esse fim recorreram ás tintas e á tela, aos 
marmores de Paros e Carrara, ao ouro, ás pedras pre
ciosas, ao marfim, ao alabastro; langaram mao da es
cala musical e compuzeram soberbos hymnos, inspira
das symphonias; langaram ao papel a expressao do seu 
pensar, e invocando as camenas metrificaram as pala-
vras com que o transmittiam; nos segredos da archi-
tectura prescrutaram o modo de alevantar edificios, 
dignos dos nomes que inscreviam nos frontaes, humilde 
homenagem de respeito e gratidao para com Aquello 
que repousa no tabernáculo, e ahi sempre presente 
realisa a promessa solemne feita aos homens de estar 
com elles até á consumma^So dos seculos; ñas mara-
vilhas da térra, ou na sua superficie ou ñas profunde-
zas que se exploram, nos abysmos dos mares, ñas so
lidóos dos desertes, nos alcantís das montanhas, ñas 
cavidades dos algares, fazendo contribuir todos os ele
mentos da crea9áo, buscaram meios de representar o 
seu ideal. Com todos esses expedientes e trabalhos ape
nas conseguiram apresentar copias desbotadas do que 
imaginaram, quasi imperceptiveis do que é real; mas 
os grandes comtemplativos, os que devassaram os mys-
terios da oragao, os que pela mortificagao lograram al-
gemar estreitamente os desordenamentos dos sentidos, 
esses sem meios artificiaos, sem marmores, nem telas? 
sem buril nem pincel, sem escolas nem mestres, sem 
palavra oral nem escripta, conversando a sos com Deus, 
tiveram a fortuna de ainda durante esta viagem rápi
da, que faeem no tempo, ver a realidade; dispensando 
a copia imperfeita, contemplar o original, prescindindo 
do retrato, e de todos os adornos, com que se procura 
representar aquillo que está a infinita distancia de toda 
a concepgao racional. 

No numero d'estes privilegiados entraram Santa 
Thereza de Jesús e S. JoSo da Cruz, a matriarcha e 
o patriarcha aas religiosas e cenobitas do monte Car
melo da rigorosa observancia. 



CAPITULO VII 
Sí quís diligit me, ser moriera meum 

servabit, et Pater meas diligot 
eam, et ad eum veniemus. et maa-
sioaem apad eam faciemus. 

JOAN, XIV-23. 

SUMMARIO 

Santa Thereza aceita urna casa em Daraelo para convento da 
frades carmelitas descalQos. Depois val fandar a Vailadolid 
convento de descaigas. Casos saccedidos, que denotara o graa 
de presciencia da Saata. Vai a Santa a Toledo e v.sita o po
bre cenobio de Daraelo. Pobreza do convento de Toledo. Fua-
dagoes de Pastrana, Salamanca e Alva. E ' desterrada pelo 
provincial. Vem o visitador pontificio a Avila e revoga a or-
dem do provincial, mandando a Santa para prioreza no coa-
vento de Medina del Campo. Vem nomeada para prioreza do 
convento da Encarnagao. Vai depois a Salamanca. Carta de 
Santa Tbereza a Freí Laiz de Granada. Fandacao de Segovia. 
Acaba o convento de Pastrana. A Princeza Eboli. Oatras vi-
soes de Santa Thereza. Em o convento da Encarna^áo qaerem 
as freirás reelegel a para prioreza. Fandacao de Beas. Vai 
para Sevilba e abi encontra difflculdades para a funda cao. 
Vence-as, mas em seguida principia persegai<jao violenta con
tra ella e os principaes vultos da Ordem reformada, que sao 
incarcerados. Santa Tbereza vai presa para o convento de To
ledo. Durante a reclusáo escreve o livro das Fanda^oes e o 
Castello da Alma. Expósito da summa d'esta obra. Desastre 
e morte d'El Reí D. Sebastiao. Austeridades de Catbaríaa de 
Cardona. Fundagáo de Viila-Nova*de-ia-Jara. 

| A N T A Thereza havia j á fundado qua-
tro mosteiros reformados de Carmeli
tas, mas a sua Odyssea estava longe 
da conclusao. A ilha de Penelope, 
onde esperava repensar, aínda dis
tara em demasía, e noves trabalho» 

a esperavam em demanda d'esse perte de abrigo. 
Nem a sua missao estava concluida, nem o Remü-
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nerador Ihe preparava o triumpho, em quanto a nao 
desempenhasse como Ihe fora destinada. 

Para mosteiro de frades Ihe offereceu D . Rafael 
Mexia Velasques urna pobre casa que tinha em Dá
melo, logar ermo e privado de commodos, nao distante 
de Avi la ; visitou-a a Santa e aceitón, apesar de muito 
pouco accommodada para o fim a que se destinava. 
Mas tendo de ir a Valladolid fundar um mosteiro de 
religiosas na casa, que Ihe doou D . Bernardino de 
Mendoga, e revelando-se-lhe que a alma d'este pie-
doso doador nao sahiria do purgatorio, sem que a sua 
vontade se cumprisse, deu-se pressa em ir áquella ci-
dade para dar 0001090 ao convento, o que fez, tendo 
de mudal-o depois para outra casa, que Ihe deu D . 
Maria de Mendoga, por ser muito doentio o primeiro 
local, pela visinhanga, em que se achava, do rio. 

A primeira religiosa que ahi adoeceu de febre foi 
a Santa fundadora, que supportou a enfermidade, como 
todos os trabalhos, com animo sereno, e recusando to
dos os cuidados, com que se cercam os achacados, e 
que ella nunca deixou de prestar carinhosa a cada 
qual de suas filhas. (*) 

Um dia ouvindo missa a um sacerdote, teve reve-
lajSo intima de que elle estava em peccado mortal^ 
por caso muito occulto, e que ninguem sabia. Acabada 
a missa, pediu-lhe para vir ao locutorio, e ahi Ihe dissfr 
que o seu estado era perigoso e que olhasse pela sua 
alma e pelos sacrilegios que commettia. Surprehendido 
o ecclesiastico com as palavras da Santa, e com o dom 
de persciencia, que ella mostrava, cahiu em si e com 
urna penitencia sincera se preparou para a derradeira 
jornada. 

{l) O Padre Juliáo ó'Avila diz que elle proprio livera ama 
febre iutermiUeote com carácter de quartá, que muito o aflectou; 
e que nao bou ve religiosa que nao padecesse da mes nía eofermi-
daüe, pelo que se tornou impossivel continuar o mosteiro no lo
cal onde o fundara m, e bou ve de mudar para o centro da eidade 
em simacao mais sadia. 
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Sondava a Santa perfeitamente os coragSes, e des-
cobria n'elles o que o mundo ignorava. Havia em Val-
ladolid urna devota, a quem todos attribuiara grandes 
virtudes. Pediu para ser admittida por novi^a no novo 
mosteiro descamo; mas a Santa nao a aceitou, dizen-
do-Ihe que nao illudisse o mundo, que a sua voca$ao 
nao era aquella e que nao tentasse a Deus. Nao tar
dón muito que a devota, deixando o disfarce, passou 
a casada e a engolfar-se ñas coisas do mundo. 

Este e outros muitos factos, que as suas memorias 
referem, provam o grau de penetrado, a que a Santa 
tinha chegado. 

Estando em Valladolid receben carta do Doutor 
Paulo Fernandos, da Companhia de Jesús, em que Ihe 
dizia que se offerecia boa occasiao de fundar mosteiro 
em Toledo, o que era negocio importante, pelo que era 
e valia aquella cidade. Resolveu a Santa encaminhar-se 
logo para ahi, e de passagem quiz visitar o pequeño 
mosteiro de descaaos de Dámelo, onde levara as pri
micias da reforma S. Joao da Cruz, sendo, pouco de-
pois, seguido por Frei Antonio Heredia, que mais cedo 
nao pode desprender-se do priorado em Medina, pelo 
que Ihe tomou aquello a dianteira, nao podendo sof-
frear a ancia com que almejava por vida mais morti
ficada. O aspecto do novo cenobio era da mais estreita 
pobreza e da mais austera penitencia. No coro os re
ligiosos nao podiam levantar-se porque nao tinha al
tura para tanto; nos cubículos, onde descan^avam, 
tinham por travesseiro urna pedra e por adorno urna 
caveira e uma cruz de madeira, que é o trophéu da 
morte. Ah i , os dois carmelitas fundadores e os novaos 
que os seguiram, sobre a hostia consagrada, jnraram 
deixar a regra mitigada da Ordem e observar a rigo
rosa, consoante a reforma, renunciando a todos os 
commodos, jornadeando descaaos e exercitando-se ñas 
maiores asperezas. Edificada com tanta virtude, como 
reluzia n'esta communidade, e saudosa como sempre, 
partiu Santa Thereza para Toledo, indo por Avila e 
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Madrid, para estabelecer o convento, que se Ihe pro-
porcionava; mas a casa que Ihe haviam promettido 
nao a pode a lcafar , porque o doador era fallecido, e 
demais o governador do arcebispado nao queria con
ceder licenga para a funda^ao, sena embargo de se in-
teressarem para com elle muitas pessoas importantes, 
que Ihe foram fallar e solicitar bom despacho. O que 
essas pessoas nao lograram, conseguiu-o a Santa dire
ctamente, fallando-lhe com a ungao e franqueza que a 
caracterisavam, e com que superava todas as difficul-
dades. Foi estabelecer-se em uma pobre casa, obtida 
por arrendamento e onde entrou a communidade com 
dois enxergoes e uma manta, e sem recursos de qua-
lidade alguma. Era tanta a pobreza que uma sardinha 
se dividía para tres ragoes, e um ovo era dividido pelo 
mesmo quociente, e com isto só se sustentavam aquel
las devotas servas de Deus. Quanto mais pobres e ne-
cessitadas, maior era o contentamente que reinava na 
casa; nem a fome nem o frió affectavam as carmelitas; 
o que mingoava no alimento corporal suppria-o larga
mente o sustento da alma, alcanzado ñas longas horas 
de medita^ao e oragao. Pouco a pouco comegaram a 
vir esmolas e a abundancia substituiu a penuria ante
r ior ; entao diziam as religiosas muito contristadas: 
Parece que j á nao somos pobres: phrase sublime, que 
só pode ser inspirada áquellas que nao escolheram 
para esposo senao Aquello que nem tinha onde recli
nar a cabega. E as pessoas que andam no mundo só 
procuram riquezas! Darao ellas saude, paz, tranquil-
lidade d'alma, prolongarao a vida? Nada d'isso ellas 
facultam a quem as ambiciona. Es tá o mundo, todavía, 
tao depravado, que só preza os que possuem, e tanto 
maior é a estima que Ihes consagra, quanto maior é o 
quinhao que ihes reconhece. Santa Thereza chamava 
ao dinheiro o ídolosinho; mal vae a quem por elle 
sacrifica a virtude e a verdade; sendo, todavía, forgoso 
confessar que se elle nao faz ninguem feliz, nao devo 
ser engeitado por aquellos a quem Deus o proporcio-
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na, cumprindo só que d'elle se í&^a, uso em harmonía 
«om as regras inviolaveis da moral e da justiga. 

Aquelles que vem para a vida religiosa devem re
nunciar a esse idolo para nada possuirem em particu
lar; nao tem que sustentar aqui lustre de linhagem, 
nem prosapia de posi§So. • 

O brilho dos brazoes dissipa-se tao depressa é ba-
íejado pelo sopro pestilente da pobreza; é esta a ini-
miga mais poderosa da aristocracia. Na vida religiosa 
realisa-se a aspiragao democrática da egualdade. Pouco 
importa o nascimento do religioso; o que vale é o me-
recimento que o acompanhar ou adquirir. Se este Ihe 
nao der preeminencia na communidade, porque ahi, co
mo em todas as eleigSes humanas, nao é sempre o mais 
digno que governa, lá se irá para onde elle valha, e 
seja perfeitamente graduado. 

De Toledo' veio a Santa a Madrid, onde a chamára 
a Princeza de Eboli, D . Anna de Mendoza, esposa de 
Ruy Gomes, muito no valimento de el-rei D . Filippe n . 
Quena aquella senhora que se fundasse mosteiro de 
carmelitas descalcas em Pastrana, sendo ella a doadora 
e ficando padroeira. Pensou Santa Thereza, depois de 
consultar o seu confessor, e embora muito Ihe custasse 
envolver-se j á em outra funda5ao, que n3o devia recu
sar a pretendo de tao illustre e poderosa dama, resolveu 
acceitar, e por isso veio sem tardanga a Madrid. Mas ahi 
simultáneamente se Ihe deparava outra fimda5ao de car
melitas descaaos, porque estava n'aquella corte Ambro
sio de S. Bento, doutor, cavalleiro de Malta, que se pro-
punha ir a Roma solicitar do Santo Padre permissao para 
viver como eremita, por nao Ihe ir de molde á inclináoslo 
o ter outro instituto. Antes que se partisse quiz este 
varSo conhecer a carmelita, que transitava por Madrid, 
e Ihe pediu uma audiencia, em a qual, expondo o seu 
plano, veio a Madre Thereza a mostrar-lhe que podia, 
sem ir mais longe, realisar o seu desejo, entrando na 
Ordem dos descaaos, onde podia fazer vida eremítica. 
És tas razoes o convenceram e como em Pastrana havia 



urna ermida que o mesmo Ruy Gomes Ihe tinha dadoy. 
decidiu se a fundar ahí o segundo convento reformado-
de frades, levando em sua companhia outro religioso, 
que tomou o nome de Frei Joao da Miseria. Por esta-
forma e com a protecQao dos Principes de Eboli, se le-
varam a cabo as duas fundagoes em Pastrana a 9 de 
julho de 1569; sendo mais tarde transferido o mosteiro 
das religiosas para Segovia. 

De Pastrana voltou Santa Thereza ao seu convento-
de Toledo, onde receben recado do Padre Martin Gu-
terres, reitor da Companhia de Jesús em Salamanca, 
persuadindo-a para ir fundar um convento áquella ci-
dade, tao celebre pela sua antiga universidade; e com 
effeito para ahi se dirigiu, acompanhada sómente de 
urna religiosa, a Madre Maria do Sacramento, effe-
ctuando-se a fundado no principio de 1570. (*) Déte-
ve-se dois mezes n'este novo mosteiro, e d'ahi, a ins
tancia de sua irma D . Joanna de Ahumada e de sea 
cunhado, marido d'esta, foi para Alva de Tomes, onde 
fundaría o convento pedido. Foi a 25 de Janeiro de 
1571, que sob a invocado de Nossa Senhora da An-
nunciagao se inaugurou o mosteiro, que estava desti
nado para guardar os restos preciosos da Santa, e para 
receber o seu derradeiro suspiro. Para esta fundajao 

{') A funds^áo de Salamanca deu logar a varios pleitos des-
agradaveis, por ser de morgado a primeíra casa escolhida. Tive-
ram as religiosas de mudar, e furim para sitio meihor e mais U-
vre de contendas. Todavía, isto influiu no animo do Padre Juliáo, 
que, na sua vida de Santa Toerezi, mostra ponco affecto por 
Salamanca, e diz qui se se houvera feito o que disse Jesús Chris-
to aos seus Apostólos, que, ouando os nao recebessem em um 
povo, se fossern para outro, e que até o pó do calcado o nao qui-
zessem kvar cornsigo, meihor houvera sido, mas nao se fez as-
sim, e p de a D us que perdóa a quem deu tanto que fazer. 
Tambem alguns desastres que Ihe acont ceram a elle Padre Ju-
liáo, e que relata, Ihe deram má disposigao a respeitode Salaman
ca; mas a verdade é que o conventa carmelitano produziu ali tao 
bons resultados (:omo todos os demais em toda a parte, sendo mul
to querido da povoa^áo que sempre e ainda hoj^ é modelo, para 
imitar, do que compete ser a um povo, que se jacta de religioso. 
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«concorreu principalmente Thereza de Laviz, casada com 
Francisco Velasquez, a qual por militas vezes pedirá 
a Deus, e por intercessao do Apostólo Santo André, 
que Ihe dósse filhos do seu matrimonio, pois os nao t i -
nha; mas nao annuiu a isso Aquello que tudo regula, 
porque nao eram filhos segundo a natureza que reser-
vava para os seus affagos; eram sim filhos espirituaes; 
em um sonho, em vez d'elles Ihe mostrou umas flores 
brancas, muito formosas, que enchiam um pateo; per-
deu o desojo de ter filhos das suas entranhas, para os 
alcan5ar, segundo os anhelos do seu cora^ao. 

Assim esses filhos veio a encontral-os ñas religiosas 
do Carmo, que se estabeleceram em Alva de Termes, 
onde a Santa mais tarde veio repensar, e ahi se visita 
o seu sepulchro. Veio esta entao para o convento de 
Medina, mas d'ahi o Provincial a desterrou para Avila, 
¡por acto brutal, fundado na sua recusa em confirmar 
a eleijao que as religiosas fizeram de priora á Madre 
Ignez de Jesús, e como elle quizesse outra, nao só a 
nao mandou receber, mas por tempo desabrido, e apesar 
de doentes ordenen que sahissem do mosteiro as duas 
religiosas, Santa Thereza e a priora eleita, as quaes 
sem soltar queixa alguma promptamente obedeceram, 
sem pedir sequer urna hora de adiamento. Que a Santa 
tinha razao, mostrou-o a priora intrusa que dentro de 
poneos dias abandonen o encargo, voltando ao convento 
da Encarnagao, d'onde viera, por nao se conformar 
com a austeridade da reforma da regra. 

O seu desterro e retiro ao convento de S. José, em 
Avila, foi ensejo para acquisi§ao de maiores méri
tos, e por consequencia de mais assignalados favores 
do Senhor. 

Nos éxtasis Deus Ihe fez conhecer as excellencias 
d̂e uma alma, quando está em graja, e as miserias de 
aquella que se acha submergida nos horrores da culpa; 
tambem Ihe fez sentir que para conhecer a palavra de 
©eus nSo pode adduzir-se este ou aquello texto, mas 
^que essa palavra se acliava em toda a Escriptura, sendo 
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necessario que uns textos se interpretaBsem pelos ou-
tros, e que a doutrina está no seu conjuncto e nao em 
alguma sentenja isolada e interpretada erróneamente. 
Tambem respondendo ás duvidas da Santa sobre se ella 
devia ou nao romper a clausura para ir ás novas fun-
da§oes, que se por um lado muito a satisfaziam, pelo 
outro a distrahiam da oragao, que era o alimento da 
sua alma, o Senhor Ihe fez saber que durante a vida 
nao estava o bom servido em gozar muito a Deus, mas 
sim em cumprir a sua vontade. Pouco tempo havia que 
a Santa estava em Avila, obedecendo ao seu provin
cial, quando veio visitar os conventos da Ordem car
melitana o Padre Mestre Frei Pedro Fernandes, rel i
gioso da Ordem de S. Domingos, por commissáo do-
Santo Padre Pió v , entao reinante. 

Desejoso estava o visitador de conhecer a Madre 
Thereza de Jesús, da qual tanto se fallava, e pensou 
encontrar bem menos do que Ihe diziam; succedeu, 
poróm, o contrario, porque tendo-a visto, ouvido e 
observado as suas obras, maravilhou-se como uma 
creatura humana, e notadamente uma mulher, podia 
attingir tao elevado grau de perfei§ao. E consideran
do a grande necessidade que tinha o convento de Me
dina de uma Prelada austera e esclarecida, e a grave 
injuria que se fizera á Santa, mandando-a o Provin
cial desterrada para Avila, resolveu o visitador en-
vial-a como Priora para Medina del Campo, reparan
do assim por um só acto o muito que necessitavam a& 
freirás do convento e a sem-razao como, por capricho 
e despeito, a illustre Madre fora tratada pelo mesino 
Provincial, sendo a reparagao plena e decisiva por ser 
feita por um Prelado, escolhido pelo Pontífice Romano 
e por elle auctorisado. 

Pouco terapo deixaram a Santa em Medina, por
que o visitador, examinando o estado em que se acha-
va o convento das Carmelitas cacadas, de Avila, on
de Santa Thereza professára, viu que era miseravel e 
reclamava instantes remedios. 
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A única que podia applical-os que fossem efficazes 
era so a humilde descama, que ahi fora filha. A rela
xábalo era extrema, o espirito religioso tinha desappa-
recido, e todo o tempo se consumia em conversas nos 
locutorios. 

Para obviar a tudo isto era indispensavel urna 
Prelada severa, mas prudente. Tratando-se de se no-
mear Priora, o visitador e o Provincial, contra o voto 
das freirás, escolheram Santa Thereza; bem quizera 
ella aliviar-se d'esta cruz pesadissima, mas o Senhor 
Ihe fez sentir que nada seria tanto do seu servido, co
mo acceitar ella este ofíicio, que Ihe impunham. 

Nao se recusando em consequencia d'isto, nSo 
quiz todavía a Santa mudar o habito de descama, e 
antes de ser empossada, fez renuncia expressa a todas 
as vantagens da regra mitigada. Veio depois a capi
tulo para tomar posse; porém, quando o visitador leu 
a sua ordem, houve uma verdadeira revolu to na 
communidade, em que tomaram parte o maior nume
ro das religiosas. 

Sem embargo d'ella, o visitador sustenten as suas 
ordens, e a Santa assumiu as func§oes de Prelada, e 
com tal prudencia se houve, que, dentro dos preceitos 
da regra mitigada, soube restabelecer a ordem n'aquel-
la revolta e relaxada communidade. 

O exemplo vivo da Prelada, os seus cuidados e 
atten^oes para com todas as professas, a sua assidui-
dade coral, as suas sabias prohibÍ9oes de continuar o 
uso das conversas e galanteios, tudo transformen em 
breve o estado do convento, e de muito descuidoso 
passou a ser attento e observante. 

Restabeleceu-se o espirito religioso, cessaram as 
diversoes, e os passatempos inuteis, e as mesmas, que 
se rebellaram, eram as primeiras a louvar a excellen-
te escolha da Prelada, que, sem as consultarem, Ihes 
haviam dado. Humilde e branda sempre, por vezes 
«ra severa e imperiosa, como convóm e urge a quem 
jgoverna. Fazem as religiosas solemnes proraessas, que 
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Ihes cumpre observar; mas a Prelada deve concorrer 
para isso, desviando todas as occasioes, que a miado 
se offerecem, com risco de so violarem. 

Urna das coisas que mais teve em vista, foí a es-
colha de bons confessores para as suas subditas; e 
para esse fim chamou Frei Joao da Cruz e Frei Grer-
mao, religiosos de grandes virtudes e de profundo co-
nhecimento dos coragoes, e especialmente dos deveres 
religiosos. 

Fizeram as freirás confissoes geraes; assistiam ás 
solemnidades e obriga9oe8 coraes muito regularmente; 
faziam-se-lhes platicas amiudadas, e evitavam-se to
das as distrac9oes, tao prejudiciaes para o retiro es
piritual, que é o mais salutar exercicio para progredir 
na vida religiosa. 

A ' maneira que as freirás da Encarnagao melho-
ravam sob a sabia direcjao de Santa Thereza, esta re-
cebia de continuo novas mercés do Senhor, que au-
gmentava os favores á medida que se acumulavam os 
merecimentos. 

Assim teve nova visao da Santissima Trindade, a 
declaragao expressa de que Jesús Christo a recebia por 
esposa, a concessao do cravo da cruz em signal d'este 
divino e indissoluvel consorcio. Tambem por outra parte 
o dom dos milagros Ihe era renovado, com particula
res aífectos, porque Deus o transmitte a quem pela 
pureza da vida se Ihe apropinque na perfeigao. 

Havia dois annos que a Madre Thereza de Jesús 
governava a casa da Encarnagao d'Avila, quando o 
Provincial a mandón a Salamanca, onde a sua presen-
5a era indispensavel. Sabendo a condessa de Monterey 
que a Santa vinha a Salamanca, obteve do Provincial 
licenga para que ella se hospedasse em sua casa; esta-
va agonisante a aia de seus filhos. Chegada a Santa, 
levaram-n'a ao pé da enferma, e ella a tocou; e tanto 
assim foi, que a doente disse: «quem me tocou? estou 
sÜ». Debalde procurou a Santa fazel-a calar; foi impos-
sivel reter a sua acjSo de grajas; e pela mesma occa-
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siao e modo se curou urna menina, filha da mesma se-
nhora, a qual mais tarde foi condessa de Olivares. Mu-
dou, porém, logo a Santa para o seu convento, que 
for§oso era mudar para uma casa que para este fim 
compraram, e para lá se transferiu a communidade na 
manha do día de S. Miguel. Foi ahi que a Santa, além 
de outros escriptos, compozera uns versos deliciosos 
.que comeyam 

Vivo sin vivir em mi, 
y tan alta vida espero, 
que muero porque no muero. 

Sempre elevada na contemplagao do divino Espo
so, nada a distrahia d'esse sublime objecto, ou fallando, 
ou escrevendo, ou pensando. 

Era, porém, tanta a desestima que de si fazia que 
nao cessava de proclamar a sua indignidade. De entre 
a sua correspondencia transcrevo a seguinte carta, que 
n'esse tempo, a 28 de dezembro de 1573, escrevia ao 
grande sabio Frei Luiz da Granada: 

J e s ú s 

A gra^a do Espirito Santo seja sempre com Vossa 
Paternidade. Amen. Das multas pessoas, que amam 
com o Senhor a V . P. por haver escripto tao santa e 
proveitosa doutrina, e dao gragas á sua divina Magos
tado por haver dado a V . P. para tao grande e univer
sal bem das almas, sou eu uma; e entendo de mim que 
por nenhum trabalho deixara de ver a quem tanto me 
consola com suas palavras, se se soffréra e fóra con
forme a meu estado e a ser mulher; porque sem esta 
causa a tive mui grande de buscar pessoas similhantes, 
para acalmar os temores em que minha alma tem v i 
vido alguns anuos. J á que isso nao hei merecido, con-
solei-me, de que o senhor D. Theotonio me mandasse 

14 



194 

€sorever esta, ao que eu me nao atreverá, mas fiada n » 
obediencia, espero em Nosso Senhor me ha-de aprovei-
tar, para que V . P. se recordé alguma vez de eneom-
mendar-me a Nosso Senhor, que tenho d'isso grandis-
sima necessidade, por andar com pouco cabedal, posta 
com os olhos no mundo, sem ter nenhum mérito para 
fazer verdade, o que imaginam de mim. Entender V . 
P. isto basta a fazer-me esta mercé, e esmola; pois 
tambem entende o que vai n'ella e o grande trabalho 
que é, para quem tem vivido uma vida tanto ruim. 
Com zelo santo, me atrevi muitas vezes a pedir a 
Nosso Senhor, que a vida de V . P. seja mui longa; 
praza á divina Magostado que me fa9a esta mercé, e 
vá V . P. crescendo em santidade e amor seu. Amen. 
O snr. D . Theotonio, creio, é dos engañados, em o 
que me toca; diz-me quer muito a V . P.; em paga 
d'isto está V . P. obrigado a avisar a Sua Senhoria, 
nao creia de mim bem algum, tao sem causa. Indigna 
serva e subdita de V . P. 

Thereza de Jesús, Carmelita. 

De Salamanca deliberou a Santa ir fundar outro 
convento a Segovia, e para esse fim se poz a cami-
nho, despedindo-se saudosa das filhas que deixava; e-
segundo o seu costume escolhia o dia de S. José ou o 
da Assumpgao de Nossa Senhora para as suas fun-
dagoes. 

Coube a erec^ao d'este ser no dia de S. José de 
1574 com licenga do Ordinario, mas com opposi^ao 
manifesta da parte do Provincial, que por todos os mo
dos quiz impedir o estabelecimento de mais este con
vento, mas a Santa tinha introduzido a communidade 
na casa que Ihe arrendou D , Anua Ximena, que depois 
se fez tambem carmelita, durante a noite da vigilia de 
S. José. Foi um facto providencial a creado d'este 
mosteiro em Segovia, porque um acontecimento ines-
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perado ia tornar necessaria a mudanza das descaigas 
de Pastrana para Segovia. Com effeito tendo enviuva-
do a Princeza d'Eboli, D . Anna de Mendoga, padroei-
ra do mosteiro de Pastrana, dominada pela sua dór, 
quiz dedicar a sua viuvez a urna vida mais perfeita, 
e foi encerrar-se no mosteiro que fundara, depondo as 
pompas, em que havia vivido, e vestindo-se com o saial 
do Carmelo. 

E ' porém difficilimo abandonar hábitos invetera
dos, e abracar resolutamente a carreira do sacrificio 
quem nao renuncien de todo a si. E ' o que succedeu á 
iílustre princeza, que em um momento de profunda 
amargura pensou poder supportar o rigor de uma re-
gra austera. Assim entrando no mosteiro, em breve 
quiz creada para servil-a, e dispensas, que a superiora 
conceden até onde pode, attendendo á qualidade de 
táo grande dama e á sua generosidade para com a Or-
dem; mas a noviga viuva queria muito mais, e o exem-
plo que dava era de um pernicioso effeito. N'este aperto 
consultou-se a Santa, e esta mandón que por maior 
respeito que houvesse para com a excellente doadora, 
ácima de tudo estava a rigorosa observancia da regra, 
« assim o único expediente a adoptar era a communi-
dade transferir-se immediatamente para Segovia, re
nunciando d'est'arte áquillo que se Ihe havia dado. E 
com effeito, para evitarem explicagoes, puzeram-se a 
caminho pela meia noite, de Pastrana para Segovia. Du
rante a jornada estiveram em grande risco ao passarem 
um rio, mas a Santa teve inspiragao do perigo, em 
qne estavam suas filhas no momento mesmo em que 
elle occorria, e voltando-se para as freirás, que a ro-
deavam, disse-lhes: oremos pelas que vem de Pastrana, 
que estao era perigo; e com effeito se safaram d'elle, 
chegando salvas a Segovia, sendo recebidas no con
vento alli acabado de estabelecer. (*) 

(') O Padre Juliao A'Avila descreve os grandes desgostos 
que occorreram na faada^ao do coa vento de Segovia, porque a 
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O facto occorrido com a princeza d'Eboli aconse-
Ihou a Santa a precaver-se contra vocales pouco ave
riguadas de grandes senhoras, habituadas a todos os 
commodos e vantagens sociaes; que nao significa isto 
que n'essa classe nao se encontrem notaveis dedicagoes, 
que se manifestam com o maior lustre, superior ao do 
nascimento, pelas virtudes e pela humildade, cujos 
exemplos abundam na Ordem carmelitana e em outras 
eorpora§oes religiosas. (*) 

N'essa occasiao, em que estava em Segovia, adoe-
ceu para morrer urna religiosa do convento de Sala
manca muito pia e fervorosa, mas tambem muito ator
mentada por escrúpulos. Estava a Santa em oragao, 
tendo acabado de commungar, quando foi arrebatada 
em espirito para confortar e auxiliar no sen transito a 
venturosa cenobita; deu-llie Deus o dom da ubiquidade, 
proprio dos corpos gloriosos, singular favor, como tan
tos outros de que gozava, e por este modo pode acu
dir a urna filha carissima, que estava tentada pelos es
crúpulos infundados das almas puras. 

Santa pedirá liceoga ao Bispo para a fundacao, e elle ih'a conce
den, mas nao a dera por escripto; e succedeu qne quando a Santa 
e as suas carmelitas cbegaram a Segovia, nao estava iá o Bispo, 
mas sim o Provisor, o qual nao vendo letra do seu Prelado nao 
permittiu a fundr.cao; mas Santa Thereza impaciente, como ti-
vosse a licenga verbal do Bispo, nao se importou, e celebrou-so 
missa, sem o Provisor ser avisado. Apenas o sabe vem ao local 
do novo raosteiro, furioso e fóra de si. O P. Juliáo, que se achava 
presente, escapou-se, alias o Provisor mandava-o prender, o que 
nao fez a S. Joao da Cruz, por ser regular. Mandou consumir o 
Santissimo Sacramento, e probibiu que se dlssesse alli missa. 
Como é de presumir ludo isto se compoz ao diante, por meio de 
justifleagoes, que se fizeram e do assentimento expresso do Bis
po; mas foi objecto de grandes desgosíos era quanto durou o es
tado provisorio. Foi depois d'isto que as freirás vieram de Pas-
trana, e o perigo que correram foi por terera os conductores dos 
carros querido passar em um vaú o rio, para evitarem urna pe-
quena volta, dando a qual, passavam em urna ponte. 

(!) Exemplo admiravel d'esta dedica^ao fyi a veneranda fi
lha de Luiz xv, prof-ssa n'esta ordem, de cuja canonisagáo se 
trata agora, e de que fallaremos no final d'esta memoria. 



• Era outra visao Ihe appareceu o Santo fundador da 
Ordem dos Carmelitas, o patriarcha Santo Alberto, 
«conselhando-lhe para conveniencia da reforma que os 
Carmelitas descal§os se separassem dos da observancia 
mitigada, nao sendo útil para aqueiles o estarem sub-
jeitos ao provincial dos segundos. Foi este o peusa-
mento que predominou na Santa, para cuja realisacuo 
nao tinha a superar poucas difficuídades; que sempre 
apparecem ainda no que é excellente e inspira o proprio 
Deus. 

De caminho de Segovia para Avila, descangou em 
o convento de Santa Cruz, onde habitára S. Domingos 
de Gusmao, entregue ás mais severas austeridades. 
Nao quiz este bemaventurado que Thereza passasse no 
seu convento, sera que elle ihe fizesse tambera urna ap-
parigáo, assegurando-a do concurso dos seus prégadores 
era beneficio da reforma do Carmelo, como j á por ve-
zes se mostrára, em actos anteriores; que sempre teve 
o Carmo a protecyao e auxilio d'esta Ordera, que t i -
vera por patriarcha o ardente Valenciano, o qual cora 
Francisco de Assis formara as duas figuras mais colos-
saes e assorabrosas da historia ecclesiastica nos secu-
los doze e treze; cuja influencia iraraensa ainda hoje, 
passados seiscentos e mais annos é sensivel, sera em
bargo do espirito acatholico, e destruidor, que predo
mina na sociedade actual. 

Chegára a Madre Thereza a Avila na vespera do 
dia em que se havia de fazer a eleigao de prioreza no 
convento da Encarnado, onde ella acabava o seu trien-
nio; e aquellas religiosas que tanto se irritaram cora a 
noraea9íio de Thereza no triennio precedente, unánime
mente queriam que ella fosse eleita para novo exerci-
cio; mas Thereza oppoz-se terminan teniente, declarando 
que nao servirla segundo triennio. Recorrerán! as frei
rás para o provincial e para o conselho real, allegando 
que era aquella a primeira elei§ao, pois o nao fora a 
precedente, era que a Santa fora escolhida pelo Visi
tador e nao pelas eleitoras; mas ella recolheu-se ao seu 
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convento de S. José das Carmelitas descalcas, onde 
aceitón a prelazia, e entao a seguiram muitas religio
sas da Encarna5ao, que nao queriam abandonar tao 
cariahosa mae e prelada. Pouco tempo a deixaram po-
rém no sen retiro, pois D . Catharina Grodines, donzella 
de Beas, muito virtuosa e dada á oragao, por diversos 
modos instava com a Santa para i r ahi fundar um con
vento de descaigas, onde ella queria professar, fazendo 
doagao ao mosteiro do que possuia, pelo que nada fal-
tava para a fundagao. 

Apezar do seu grande desojo de alargar a familia 
carmelitana descaiga nao queria a Santa ir para a A n -
daluzia, e por isso se negava a esta fundagao; mas a 
devogao de D . Catharina era tao edificante e o Provin
cial tanto se interessava por ella, que a Santa mandou 
dizer que se se obtivesse licenga do conselho das ordens 
e as mais permissoes necessarias, annuiria aos desejos 
que Ihe manifestavam. 

N'este entrementes adoeceu D . Catharina gravissi-
mamente; estava ethica, tinha um cancro, gotta ar-
thritica, hydropesia, e hepatites, e pensou que nunca 
viria a ser freirá; mas Deus Ihe revelen que morreria 
com o habito carmelitano, apesar de estar desengañada 
e ungida. 

E assim succedeu, porque Santa Thereza acompa-
nhada por outras religiosas, que tirou dos conventos 
de Malagao e Toledo, tendo escapado milagrosamente 
dos precipicios da Serra Morena, onde a caravana se 
perdeu com grave risco de todos os que a compunham, 
veio a chegar felizmente a Beas, onde D . Catharina 
tomón o veu, embora, por humildade, só quizesse ser 
irma conversa; ahi veio a ser prioreza, e sobreviven 
á Santa Fundadora, a qual Ihe appareceu, depois do 
seu fallecimento^ gloriosa, e animando-a para prose
guir no caminho da perfeigao, em que ia j á tao adian-
tada. 

N'essa pequeña povoagao de Beas conheceu a Santa 
& Frei Jeronymo Gracian, que era o Provincial car-



199 

melita na Andaluzia, e este Ihe disse que convinha i r 
fundar um convento em Sevilha, onde o arcebispo tí-
nha grande empenho de ver as carmelitas descaigas, 
para edificagao dos seus subditos. 

Estava tambem projectada outra fundagao em Ma
drid, e a Santa teve visao para ir antes á capital da 
monarchia do que a Sevilha. Todavía como o Provin
cial Ihe dissera que fosse primeiro a Sevilha, prefería 
antes obedecer do que seguir o seu proprio juizo oa 
mesmo a revelagao. Isto levou o Provincial a pergun-
iar-lhe como tendo ella o espirito de Deus, como era 
notorio, antepunha a tudo o juizo humano, qual era o 
d'elle que podia enganar-se. 

A Santa respondeu-lhe: que enganar-se podia ella 
ñas suas visoes, e por isso prefería a obediencia, onde 
nao podia haver equivoco. 

Vendo Frei Jeronymo qual era a admiravel virtude 
•e espirito religioso da Santa, hesitou sobre o que de-
via fazer-se e pediu-lhe que ñas suas oragoes escutasse 
<le novo a vontade divina. Assim o fez, e Deus Ihe 
ínspirou que fosse primeiro a Sevilha e depois iría a 
Madrid, onde tambem se realisaria uma fundagEc. 

Partindo para Sevilha levou comsigo a Santa Ma
dre a guarda avan§ada da sua milicia, porque fioando 
este convento tao distante, precisava ser bem guar
necido. (*) 

Sahiu a 18 de malo de Beas, mas o calor era de 
abrazar; antecipa-se sempre multo a estagao estival 
ñas térras andaluzas, e torna-se nao so multo penoso 
o jornadear, mas até multo arriscado. Foi a Santa 

(') Estando aínda em Beas mandou a Santa o Padre Juliáo 
a Garavaca, onde se reclama va a f anda cao de um convento; nao 
indo a propria Madre por ser loage e maas os caminhos. Na jor
nada o Padre Jaliao, se perdea e passou uma ooite nos moates; 
mas tendo chegado a Garavaca, encontroa tudo bam disposto 
para ahi se estabelecer um mosteiro, e voltou a Beas a dar parta 
á Madre; mas a fun jagáo definitiva só se fez de Sevilha. 
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acommettida de violenta febre com modorra, que a ob r i ' 
gou a demorar-se no caminho alguns días; e taes eram 
aquelles tempos, que nao havia estalagem, e onde as 
havia a immundicie era de fazer nauseas. A febre aó 
se Ihe despediu ao chegar a Cordova, pelo susto que 
teve de se ver rodeada de muitissima gente e com dis-
posigoes de menos benevolencia ou excessiva curiosi-
dade. 

Chegaram todavía a Sevilha com o fira de logo se 
fundar o convento, mas quería o arcebispo, D . Chris-
tovara de Roxas, que a funda§áo se nao fizesse sem 
que a casa tivesse renda, sem embargo de muiío de-
sejar na sua diocese carmelitas descaigas; resistiu o-
Prelado a todos os empenhos, mas nao Ihe foi possivel 
sustentar a sua resolugao, logo que a Madre Thereza 
o foi procurar. Era tal o prestigio da virtude na Santar 
tSo fascinador o sen discurso, tao suave a sua presen-
9a, que ella vencia sempre, triumphando das resolugoes 
mais meditadas. Desde essa entrevista, todas as duvi-
das se dissiparam e a fundagáo veio a bom cami
nho. ( l ) 

Estando ainda em Sevilha algumas donzellas, mo
radoras em Caravaca, desejosas de se entregarem com
pletamente a Deus, requereram á Santa para fundar 
alli urna casa da sua Ordem; sendo porém necessaria 

{l) Era natural que n'estas jornadas hoavesse maitos in-
eommodos, contrariedades e enojos: e muitos d'estes estorvos 
narra a Santa e o seu Capeliáo Juiiao d'Avila; mas para vér 
como a Santa a todos animava e distraía, transcrevo aquí as 
paiavras do ultimo referíndo o modo como ella procedía. «Tudo 
isto e muítos trabalhos que se oíTereciam, os ievavamos com 
grande alegría, porque a Santa Madre nos dístrahia com urna 
conversagáo bja e graciosa, que a todos nos alent&va, umas ve
zas fallando coísas de pouco peso, outras vezes historias para en-
treter nos; algumas comptmha quadras muito boas, porque ver-̂  
sejava perfeítamenle, mas só o fazia, quando andava de jornada 
e se offerecía assumpto; e assim sem embargo da sua muita ora-
$ao, tinba um trato santo, amígavol e de grande proveito para as 
almas e para os corpos. 
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licen9a d'El-Rei, por causa da natureza do terreno, que 
era das ordens militares, e tendo-a ellas solicitado, nao 
obtiveram despacho; mas a Santa escreveu directa
mente a Sua Magestade, e tanto bastou para que a l i -
cen^a viesse immediatamente. Nao poude todavia Santa 
Thereza ir presidir á inaugura§ao, mas sabendo quanto 
a dila§ao era penosa ás pretendentes, e as lastimas que 
ella Ibes causarla, resolveu mandar para o fim desejado 
outras religiosas e com eífeito em Janeiro de 1576 se 
creou mais esta casa para a familia carmelitana des
cama. 

Estavam as coisas n'este estado, quando á Santa 
adveio nova provajao. Tomara o habito urna noviga, 
de boa moral, mas melancholica e desconfiada, pouco 
adequada para a obediencia e acostumada a dirigir-se 
por si. Em breve a Santa conheceu que esta novi§a 
nao nascera para subdita e professa e por isso a des-
pediu. Era costume na Ordem as religiosas communi-
carem á Prelada as tenta§oes que as assaltavam, para 
que ella Ibes podesse applicar o remedio. Inferiu d'aqui 
a ex-novÍ9a que isto era urna confissao sacramental, e 
consultando-se com um clérigo muito ignorante elle 
opinou no mesmo sentido, e por isso foram acensar ao 
Santo Officio a Madre Thereza como introductora de 
urna heresia—a confissao feita á Prelada. — Deu o caso 
que fallar e nao era para menos, porque n'aquelle tem
pe a Inquisicjao estava em toda a pujanga do seu 
poder; todavia era tal o conceito em que a Madre The
reza era tida, que o tribunal se limitou a commetter ao 
Padre Rodrigo Alvares, da Companhia de Jesús, o exa-
me do caso, e tao boa foi a informa^ao que este vir
tuoso ecclesiastico deu ao Santo Officio, que este longe 
de castigar a Santa reprehenden severamente a ex-no-
vi^a e o clérigo, que ella consultara. 

Livre d'esta inculpagao proseguiu Santa Thereza 
na execugao do projecto da fundagao definitiva do mos-
teiro em Sevilha, que até entao estava em casa em
prestada, comprando casa onde podesse accommodar-se 
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e com efteito a 3 de junho de 1576 com toda a solem-
nidade e processionalmente foi o Santissimo Sacramento 
levado da Egreja parochial para a capella, que se fi-
zera, no convento carmelitano. Esteve presente a esta 
ceremonia o arcebispo de Sevilha ; e succedeu entao o 
bello episodio de quando a Santa, posta de joelhos, 
pedia ao Prelado a sua bengao este langar-lh'a, e eru 
seguida ajoelhar elle proprio e humildemente supplicar-
llie a sua mesma. 

E ' assim como procedem as almas, a quem a re-
ligiao inspira; Thereza implora as ben§aos do Prelado 
pela sua alta dignidade e carácter episcopal; este im
petra-a da virtude heroica, da santidade manifesta. 
Eram duas potencias face a face; uma revestida do 
poder directo e gratuito da ordenagao; outra da au-
ctoridade indirecta e adquirida á for§a de penitencias 
e méritos, confirmada e ensinada pela graga d'Aquelle 
que tudo pode e tudo concede. 

Novos trabalhos estavam, porém, preparados para 
a indefessa Madre. O capitulo geral da Ordem, influen
ciado por invejosos, émulos e relaxados, deliberen que 
nao se permittisse mais funda^ao alguma de conventos de 
descamas e descaaos, e que fosse intimada a Madre 
Santa Thereza para que se recolhesse a qualquer mos-
teiro á sua escolha, mas que de lá nao tornasse mais a 
sahir, impondo-se-lhe sobre isto preceito. (*) Era enor
me a injustiga, mas para a Santa nao havia injusti^as, 
quando se Ihe impunha a obediencia; e assim escolhen-
do o mosteiro de Toledo para sen carcere, sem perda 
de um momento poz-se a caminho de Sevilha para 

í1) Sobre esta perseguigao escreveu uma noticia desenvol
vida a Madre María de S. José, Prioreza do convento das descai
gas de Sevilha. 

Abi se refere a visita especial do Padre Gracian, feita por 
missao especial aos conventos carmelitas, e do levante que bouve 
por parte dos calcados, os quaes conseguirám dominar o capi
tulo geral, embarazando que se ñzessem novas fundares para 
descalzos, até que se fez a separacáo completa. 
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aquella cidade. Nao admittiu que a consolassem, por
que para ella nenhuma consolagao era necessaria, con-
tentissima por ter motivos de soffrimento, e satisfeita 
na tranquilidade plena da sua consciencia, aínda no 
meio dos aleives, que Ihe levantavam, e das injurias 
que Ihe faziam. 

Os seus confessores Padre Rodrigo Alvarez, da 
Companliia de Jesús, e Frei Pedro Yangues conheciam 
a pureza de consciencia da Santa e por isso clamavam 
contra as injurias que os zoilos com calumnias Ihe pre-
paravam; mas estava chegada a hora em que a familia 
descaiga havia de ser perseguida e experimentada, e 
n'essa tormenta se viu envolvida nao só a veneranda 
fundadora, mas outros grandes vultos da Ordem: Frei 
Antonio de Jesús, do convento de Duruelo; Frei Je-
ronymo Gracian, que fora provincial e morreu expulso 
da Ordem; Frei Ambrosio Marianno, um dos mais 
zelosos defensores da Santa e da reforma por ella em-
prehendida. 

A Santa tinha contra si nao só o capitulo e o ge-
ral da Ordem, mas o Nuncio apostólico em Madrid, 
-que era entao Monsenhor Sega, vindo de Roma muito 
prevenido contra a reforma carmelitana. {l) Assim 
achava-se só e abandonada e com ella desamparada a 
sua reforma, vendo-se como preza, e desterrados ou
tros dos mais considerados promotores da estricta ob
servancia. Nao poucas vezes succede que estes altos 

í1) 0 Nuncio cessante era Monsenhor Nicolau Ormanero, 
que fóra intimo amigo do Gardeal Polo, e de S. Carlos Borromea. 
Fot hispo de Padua e assistia ao concilio de Trente. Fallecea era 
Madrid em jonho de 1577 e tao pohre, por causa da sua ira-
mensa caridade, que foi necessario que E l Rei Filippe n fizesse á 
sua custa a despeza do funeral. Velo succeder-lhe Monsenhor 
Filippe Sega, que estivera com D. Joáo d'Austria, na Bélgica. 
Viera muito prevenido de Roma contra a reforma, porque sendo 
muito amigo do Cardeal Buoneompagai, protestor dos Carmeli
tas calcados, estes poderam influir eficazmente no animo do n.vo 
Nuncio. 
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funccionarios, mandados como embaixadores do Supre
mo Hierarcha, pouco conhecedores dos homens e das 
coisas, ouvem, attendem e seguem uns enredadores, 
que os cortejam, prejudicando nao pouco as obras que 
aliás querern proteger, mas mal encaminhados as entor
pecen!. Santa Thereza viu tudo isto, e nao se affectour 
nem desalentou; que é proprio das almas grandes se
rení superiores a essas malqueren§as, ainda quando a 
aggressao parte de muito alto, e d'onde se presume que 
só deviam apparecer sentimentos oppostos. 

Os maus sao injustos porque querem sel-o, e nun
ca procedem senao com inten§ao perversa; os bons 
tambem incidem no mesmo erro nao adrede, e inten-
cionalmente, mas por um zelo pouco esclarecido; e por 
aquellos ou por estes se entorpece muito bem que pe
dia fazer-se. 

(l) O Nuncio apostólico em Madrid chegoo a extremos de 
dizer a respeito de Santa Thereza que era urna raulher inquieta 
e sndarilha, e que se desafogava em fingidos deváneles sob capa 
de religiao: «femina inquieta y andariega, y por holgar-se anda
ba en devaneos, so color de religión.» 

A Priortza de Sevilha, de que temos fallado por vezes aííir-
ma que contra a Santa se ñzera um processo, urdido polos frades 
calcados, a cujo respeito diz ella «con las más abominables y 
sacias palabras que se pueden imaginar, y tales, que ni en oídos 
castos es decente suenen, ni ensuciaré mi pluma escribiéndo
las; y lo que más honestamente se puede decir, es que lo que 
machos de ellos afiirmaban de que traia aquella vieja ruin en 
achaque de fundar conventos, de una á outra parte mujeres mo
zas para que fuesen malas.» E quando ^aota Thereza leu isto 
disse: Ya que han de mentir, más vale que mientan de suerte que 
nadie los crea, y reír se.» 

Em presenta d'isto, que se passava ha trezentos annos, com 
possoas, que professam rogras religiosas, o a quem nao faltava a 
virtude e a earidade; deverá espantar-nos o que boje urna im
prensa libertina ahi escreve áeerca de pessoas, ácima de toda a 
suspeita? Escriptores immoralissimos e corruptos que zombam 
do que é santo, nobre e virtuoso, conspurcam a penna em lodo 
para insultar tudo quanto ha de nobre e honroso. Nem os moitos 
poupam, e estamos presenceando ísso todos os días, notando com 
lastima as calumnias de que fóra victima a santa memoria de 
Pió ixl O mal vem de muito longe, e nao ha exiirpal-o. 
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Contra todas estas ciladas o recurso da Santa foí 
a oragíto, nao só a particular, mas a das communida-
des, que ella recommendou com toda a instancia, e 
nao porque receasse padecer muito, mas por temer 
que o resultado d'estes manejos fosse a destnuQao da 
obra que com tantas fadigas e tantos sacrificios havia 
conseguido levar até ao ponto que fica relatado. Eru 
urna carta, que a Santa escrevia á Madre Maria Ba-
ptista, prioreza do convento de Valladolid, dizia ella: 

«Bemdito seja o Senlior que do tudo se t i rará bem. 
J á eu de ver tanto junto, tenho estado com um conten
tamente extranho. De mim Ihe digo que estava como 
em um deleite, e ainda que se me representava o gran
de damno, que podia vir a todas essas casas, nao bas-
tava porque o gosto excedía; grande cousa é a segu-
ranga da consciencia, e estar livre. Boa estou, que 
ainda que o nao hei estado muito, este xarope me deu 
a vida. Oh que anno tenho aquí passado!» 

Durante o tempo que estove reclusa em Toledo 
escreveu o livro das fundagoes, d'onde extractamos 
parte do que fica escripto; e tambem pela mesma épo
ca escreveu a conclusao do seu livro intitulado Cami-
nho da Perfeiqao, que é outro com o distico de Cas-
iello da Alma. 

Eis aqui como a Santa explica a razao d'essa obra: 
«De todas as coisas que a obediencia me obriga a 

fazer, poucas haverá que me tenhara parecido tao ar
duas como escrever sobre a ora^ao, nao só porque 
Nosso Senhor me nao deu bastante disposigao para 
desempenhar-me cabalmente, mas tambem porque des
de tres mezes sinto na cabega um zumbido incessante, 
e tanta fraqueza que me nao sinto apta para escrever 
sobre coisas difficeis e importantes. Mas como sei que 
a obediencia me pode tornar praticavel o que me pa
rece impossivel, emprehendo este escripto com ale
gría, sem embargo da resistencia da natureza, que eu 
confesso oppor-se lhe, visto que nao tenho virtude bas
tante para supportar as continuas enferraidades, e 
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achar-me opprimida por milhares de occupagoes d i 
versas. E ' , pois, so da bondade de Deus que espero 
todo o auxilio que me tem dado em outras occasioe^ 
ainda mais embaragadas. 

«Nao vejo o que poderia aiditar ao q u e j á e s c r e v i 
sobre a ora§ao, para satisfazer ao preceito, que recebir 
e receio repetir-me mais outra vez. Eu sou como es-
Bes passaros, a quem ensinam a fallar, e nao sabendo 
o que se Ihes mostra, repetem sempre os mesmos sons. 
Se Nosso Senhor quer que eu accrescente alguma 
coisa, fa§a-me a mercé de inspiral-o; e se aprouver-
Ihe, que avive na minha memoria o que j á escrevL 
Nao será pouco para mim, porque é tao ronceira a 
minha reminiscencia, que eu me julgaria feliz se me 
lembrassem certas coisas, que diziam estarem menos 
mal, se por ventura nao houver cópia; mas quando 
nao merecesse essa mercé, e que havendo-me ator
mentado inútilmente a escrever coisas que nao seriam 
de proveito para ninguem, so conseguisse augmentar 
os meus incommodos de cabera, nem por isso deixaria 
de tirar grande vantagem, porque teria satisfeito ao 
preceito da obediencia. 

«Vou, pois, principiar n'este dia da Santissima 
Trindade de 1577, n'este mosteiro de S. José de To
ledo, onde me acho actualmente, Submetto tudo quan-
to escrever ao juizo d'aquelles que me ordenaran! que 
escrevesse, e sao pessoas muito esclarecidas; e se pro
ferir alguma coisa que nao seja conforme com a dou-
trina da Egreja, nao é de proposito, mas por ignoran
cia, porque fui sempre e serei, com a graga de Deus, 
inteiramente submissa á Santa Esposa de Jesús Chris-
to. Louvado seja Elle para sempre! 

«Já que aquellos que me ordenaram que escreves
se isto me disseram que as religiosas de uma Ordem 
precisavam ser esclarecidas ácerca de algumas diluidas 
relativas á ora^ao, pensam elles que essas religiosas 
entenderao melhor a linguagem de uma raulher, muito 
principalmente quando essa mulher é amada por aquel-
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las; por isto Ihes endere90 este discurso, que so pas-
saria por extravagaute para outras pessoas. Far-me ha 
Deus grande mercé se elle poder concorrer para o 
louvar melhor, porque n'isso consiste todo o meu de-
sejo. Se aqui ellas encontraren! algum bem, devem só 
attribuil-o a Deus, porque eu sei, que por mim só, sou 
incapaz de fallar de objectos elevados, e sómente a 
bondade de Deus, apesar da minha indignidade, su-
pre a extrema indigencia do meu entendimento. 

«Quando, orando a Deus, para que me inspirasse 
o que devia escrever, porque eu nao sabia por onde 
comegasse, para obedecer á ordera que me deram, oc-
correu-me que o fundamento do meu discurso deve ser 
o seguinte: considerar a nossa alma como um castellor 
construido com um só diamante ou crystal preciosis-
simo, onde, como no ceu, ha diversas habita§oes. Quan
do attende convenientemente, a alma justa ó um verda-
deiro paraizo, onde Deus, que ahi reina, depára as 
suas delicias. 

«Qual deverá ser a belleza d'essa alma, para que 
um monarcha tao poderoso, sabio, rico e magnifico, a 
escolha para sua morada? Nao conheíjo cousa que possa 
comparar-se-lhe. E como poderla o espirito mais elevado 
ser capaz de comprehender todas estas perfeigoes, visto 
que Deus, que é o ser incomprehensivel, declarou que 
creára a alma á sua imagem e similhanga? 

«Devemos, pois, attender que este castello compre-
hende diversas moradas; umasemcima, outras embaixo, 
outras aos lados, outra e a principal no centro, onde 
se passa o que ha de mais secreto entre Deus e a alma. 
A porta para penetrar n'esse castello é a oragao. A pr i -
meira morada é o conhecimento de Deus e de si pro-
prio. A segunda a renuncia ás occupagoes nao necessa-
rias. A terceira o temor de Deus. A quarta o recolhi-
mento sobrenatural, a oragao da quietagao. A quinta a 
oragao de uniao com Deus, cuja prova é o amor do pró
ximo. A sexta é a oragao de amor e de éxtasi. A séptima 
e ultima morada a uniao de Deus com a alma, como o 
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esposo com a esposa, de modo tal que Jesús Chrísto-
vive cora ella, e esta com Jesús Christo, e a Santa Trin-
dade se Ihe manifesta sera que ella possa, todavía, estar 
certificada que está isempta de todo o peccado.» 

Sao estas diversas habitagoes que a Santa descre-
ve n'este seu livro raystico, meditando ácerca d'ellas 
com o seu elevado criterio, e com a seguran9a, que Ihe 
dava a experiencia da ora§ao, por meio da qual pene
trara no imaginado forte e pouco a pouco fora trepan
do a todas as habita9oes que elle offerece, e aonde an
dón muito senhora de si, pelo que as pode descrever 
como nenhum outro, que nao gozasse de tao grandes fa
vores. E como o assumpto era que mais se coraprazia 
ñas suas raeditagoes, era a considera5ao na sagrada hu-
manidade de Jesús Christo, diz-nos a Santa: 

«Parecerá que quando se é favorecido com gragas 
tao sublimes, nao nos demoramos a meditar os myste-
rios da sacratissima humanidade de Jesús Christo, por
que só se pensa era amal-o. J á em outra parte tratei 
este assumpto com toda a amplitude; e embora se nao 
esteja de accordo com o que en escrevi, dizendo-se, que 
logo que uma alma esteja muito adiantada, Ihe é mais 
vantajoso occupar-se só e exclusivamente do que impor
ta á divindade, sera pensar no que é humano, nunca me 
persuadirao que deva seguir-se esse caminho. E ' possi-
vel que en me engañe, e que só por me explicar mal, 
eu nao seja comprehendida; mas conheci que o tenta
dor me queria engañar por este ardil, e a experiencia 
me faz repetir o que disse tantas vezes, que é indis-
pensavel acautellarmo-nos muito n'este ponto. Até me 
atrevo a acrescentar que nao deve annuir-se a simí-
Ihante pensamento. Procurarei fazer-me aqui melhor 
entender do que em outra parte, porque, se alguem 
tem escripto a este respeito, nao se explicou conve
nientemente, e é arriscado tratar na generalidade coí-
sas tao difficeis para comprehender-se. 

«Ha pessoas que imaginara nao dever pensar-se na 
paixao de Nosso Senhor e menos ainda na Santissima 
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Virgem e ñas ac5oes dos santos, embora nos possa 
isso ser útil e animar-nos a servir a Deus. Confesso 
•que nao posso entender isto, fazendo com que desvie
mos as vistas de todos os objectos corpóreos; como se 
foramos anjos sempre abrazados em amor, e nao crea-
turas envoltas em um corpo mortal, que nos for5a a 
formar imagens dos santos e a representar á nossa ima-
gina§ao as acgoes heroicas que elles fizerara, para o 
servido de Deus, quando andavam sobre a térra , como 
nos andamos agora; emquanto que procedendo assim, 
nos privamos voluntariamente do soberano remedio dos 
nossos males, que é a sacratissima humanidade de Nos-
so Senhor, em quem depomos toda a nossa esperanga. 
Na verdade nao comprehendo o que esta gente pensa, 
e o prejuizo que fazem a si e aos outros. Asseguro com 
firmeza que essas pessoas nao penetraríío ñas derra-
deiras moradas, porque perdendo o único guia, Jesús 
Christo, que lá as podia introduzir, nao podem conhe-
cer o caminho, que as ha-de guiar lá ; j á nao farao 
pouco se lograrem a ventura de se conservarem ñas 
primeiras habitagoes. 

«Nao disse Nosso Senhor: E u sou a vía e a luz; 
só por mim se pode ir ao Pae; quem me ve, ve meu 
Pae? 

«E se me dizem que estas palavras nao podem en-
tender-se como eu as entendo, confesso que nunca pude 
deparar n'ellas outro sentido, que me parece ser este o 
verdadeiro, tendo-me adiado bem por adoptal-o. 

«Tenho conhecido pessoas, que depois de haverera 
sido elevadas por Deus a uma contempla^ao perfeita, 
quereriam sempre permanecer n'ella; mas isso nao pode 
ser, e procedendo por este modo, nao poderiam medi
tar sobre os mysterios da vida e paixao de Jesús Christo, 
como faziam antes. Nao sei quem é a causa d'isso; sei 
apenas que por este modo o seu entendimento fica or
dinariamente incapaz de medita§ao. Segundo a minha 
opiniao isto provém de que o fim, que nos propomos 

15 
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na meditagao, ó procurar a Deus, e quando a alma a 
deparou, habitua-se a procural-o so pela operajao da 
vontade, que, sendo a mais generosa das potencias 
d'alraa, quizera, no grande amor que senté por Deus, 
dispensar-se do entendimento; mas até que nao penetre 
n'essas derradeiras moradas nao pode abstrahir d'este 
auxilio, que Ihe é indispensavel para inflammal-a e ele-
val-a á contemplagao do Summo Bem». 

Assim discorre a sublime mystica sobre esta emma-
ranhada questao das rela§oes da alma humana com (y 
Ente Absoluto e com os espirites angélicos; assumpto 
que nao escapen completamente ás investigagoes e pre-
visoes das philosophías e theodicéas grega e latina, e 
das doutrinas da India e do Egypto. 

Esse longo meditar, essa profunda concentra§ao 
d'espirito, essa lide para reduzir a phrases a synthese 
do pensamento, quando o assumpto é incoercivel e 
quasi impossivel de transmittir-se a quem elle nao oc-
corre, parece que deveria tornar a pessoa, que encen
tra ahi a sua actividade intellectual e corpórea, por tal 
modo alheada e pensativa, que das coisas da térra nao 
se occupasse, ou pelo menos nao auferisse gozos n'a-
quillo em que elles sao licites. Succede precisamente o 
contrario. 

Santa Thereza, que, como vimos, se achava perse
guida e condemnada pelo capitulo geral da sua Ordemr 
considerada rebelde, e piúvada dos seus auxiliares mais 
prestantes, e entre estes de S. Joao da Cruz, tambem 
havido como revolucionario e cumplice com a Santa, 
nao perdia um so momento a sua tranquilidade, a ale
gría natural, e o agrado no que dizia e no que escre-
via. Achacada e soffrendo sempre por causa das suas 
molestias, caminhando rápidamente para o termo da 
vida, penitenciando-se sempre, e visitada por todas as 
prova9oes, ella nao se desalentava; sorria e escrevia 
cartas para toda a parte e poetava suave, e delicada
mente. Suas filhas Ihe escreviam no mesmo sentido, e 
a consolavam, e Ihe pediam conselhos e inspira§oes, e 
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tambera discursavam em verso, enviando-lhe as suas 
trovas. A Santa lia-as, colleccionava-as e corregia-as, 
dando avisos em poesia como os prestava em assum-
ptos de meditagáo e oragao. Aquellos que imaginam, 
que na vida contemplativa nao ha senao tristezas e me-
lancholia, illudem-se completamente, porque a paz d'al-
ma, que se disfructa, é origem de grandes alegrías e 
de prazeres, os quaes se distanciam immenso dos com-
muns, que os mundanos procuram, mas sao tanto 
mais excellentes e delicados quanta ó a separa§ao 
existente entre a vida espiritual e a dos sentidos, 
que deprava as facilidades da alma e embota as do 
corpo. 

Um dia escrevia ella a seu irmao Louren^o de 
Cepeda: 

«Mandaram-me aqui a Toledo, onde estou, as tuas 
cartas, que me distrahiram muito. e divertiram as mi-
nhas irmas; foram lidas no recreio. Quena te prohibisse 
o gracejo, meu caro irmao, seria o mesmo que tirar-te 
•a vida; mas como é a santas, a quem tu te endere-
9as, acautelas-te menos; e em verdade sao santas es
tas irmas, e nao poucas vezes me causam a maior con-
fusao. Era hontem a festa do Santissimo nome de Je
sús, e houve grande regosijo no mosteiro. Deus te agra
dóla os beneficios que nos tens feito; por mim só posso 
responder-te enviando-te esses poucos versos que fiz, 
por ordem do meu confessor, para recrear as irmas, 
com quem tenho passado estes dias. A música é bonita 
e eu quizera que o joven Francisco os aprendesse 
de cor. Assim passamos os dias, e sempre Deus a fa-
zer-me novas mercés. 

«Esperava que me mandasses os teus versos; os 
meus nao tem pés nem cabega, mas nao deixam de 
cantal-os. 

«Aqui estao outros, que me lembraram agora; fil-os 
estando bem absorvida na oragao; parecia-me que uma 
dulcissima paz se introduzia na minha alma; eil-os-ahi, 
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pois quero mostrar-te que nunca me esque50 de man
dar-te alguma cousa que te distraía: 

E ' grande o ten triampho, ó formosura, 
Que me causas tormento delicioso, 
Destacam-me do mundo teus encantos 
Por elles é meu coraQao ssudoso. 

Quanto ó forte esse nó que une os extremos 
Entra si mais oppostos e contrarios; 
Por vos unidos tornam-se em alegrías 
As dóres e seus males tributarios. 

ÜQe-se o nada ao Ser por exeellencia, 
O immortal fulgura resplandente; 
Do vosso amor objeto mais indigno 
Polo vosso poder se faz luzente. 

«Escapou-me o resto. Que te parece a memoria de 
gallo que eu tenho! Todavía parecía-me que eu estava 
em meu juízo ao fazer estes versos. Que Deus te per-
doe o tempo que me fazes perder! Creío que estas stro-
phes poderáo causar-te devojao e augmentar o teu 
amor para Deus. Nao digas nada d'isto a qualquer pes-
soa. (^» 

Com estas distracjoes innocentes a humilde car
melita passava o tempo do sen desterro, aguardando 
días melhores para a sua reforma e confiando na D i 
vina Providencia, que a nao desampararía. 

Durante esse tempo occorreu o desastre do Reí 
D . Sebastiao de Portugal, que tao grande impressao 
causou n'este paiz, como em Hespanha toda; e a Santa 
sonhava em estender a sua reforma a este reino, cuja 

{l) Esta carta é a 132 da collecgao do Rivadeneyra. Gran
de numero das cartas que a Santa escreveu se conservaraoi. Es
pecial cuidado teve em conservar as suas a Prioreza de Sevilba, 
Alaria de S. José, que sendo urna das ñlbas mais predilectas da 
mostré fundadora, foi tambam urna das mais favorecidas pela 
sua correspondencia. 
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fé e celebrado renome eram tao gratos ao sen coragao. 
Deus Ihe fez sentir que nao seria ella que viria a fun
dar a Portugal, mas as suas filhas e filhos, devendo 
florescer n'este paiz a frondosa arvore do Carmo. 

A vida de Santa Thereza nao podia j á ser longa, 
e assim nao Ihe concedía Deus a mercé de vir fundar 
a um reino, que n'essa época estava avassalado pelas 
calamidades mais violentas. 

A época da sua gloria nos dominios da historia do 
mundo estava passada; depois de ter indicado ás na-
§oes da Europa o caminho das regioes, que ella des-
conhecia, e de haver dominado os mares em todas as 
direcgoes do quadrante, a hora da sua decadencia 
soára, e perdendo a sua independencia política ia ver-
gado pelo infortunio procurar abrigo ao pavilháo hes-
panhol, nao podendo sustentar arvorado o seu nacio
nal, como nos bellos dias era que pelejava contra os 
agarenos, dobrava o cabo tormentorio e ia dar leis aos 
reis da India. 

N'esses dias infaustos era que suraia-se urna nagao 
gloriosa e honrada, a única consolagao que restava a 
ura povo subraergido era ura mar de amarguras era a 
sua fé e o seu arrependimento. Depondo aos pés da 
cruz as suas horaenagens, regando a térra cora as suas 
lagrimas, á seraelhanQa do povo hebreu avassalado pe
los potentados do Oriente, que eram os instrumentos 
da ira do Senhor, a nagao portugueza retemperava-se 
na adversidade e podia sonhar na restauragáo da pa
tria e na continuagao da sua raissao histórica. 

Santa Thereza na sua caridade e dedicagao para 
cora todos, nao esquecendo os seus compatriotas, lem-
brou-se dos visinhos, no momento era que infortunios 
tremendos os vinham provar, depurar ou castigar. En
tendía, e bem, que os únicos confortes n'esses casos 
encontrara-se apenas na religiSo, e esta, que é patri
monio coraraum, reclama exeraplares perfeitos era pon
eos, que pelo sacrificio voluntario ensinam a acceitar 
cora resignaySo o sacrificio imposto. 
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N'essa época restava ainda aos miseros essa con-
solagao. Quando a edade férrea chegar, quando o ma
terialismo desmoralisador dominar, quando a loucura 
encaminhar os povos, procurando apenas, como os ro
manos nos dias do seu esphacelamento moral, intelle-
ctual, e politice, o pao e os jogos, quando todos os 
sentimentos nobres e elevados houverem desappare-
cido, e nao reste outra aspiragao senao o gozo sen
sual, as delicias da indolencia, a adoraejao do bezerro 
de ouro, entao a condemnagáo é certa e irreparavel o 
damno; toda a esperanga de salvagao desvanece-se, e 
na noite caliginosa, em que tudo se acha sepultado, 
nao se divisará sequer um clarao de aurora boreal 
para dar brilho sinistro aos phantasmas do imaginar. 

Nao era assim n'aquelles tempes chamados barbaros, 
em que a civilisa9ao, como hoje é entendida, nao ha-
via invadido os conselhos dos governos, e a conscien-
cia dos povos. 

Por entre os crimes que se commettiam, por meio 
das exageragoes do sentimento religioso, e atravez da 
intolerancia dos espirites, havia um ideal, que enca-
minhava os homens e as nanees, e esse ideal infundía 
alentos, espadanava a vida, e fortalecía a resistencia. 

Santa Thereza, erabera perseguida e encarcerada, 
proseguía meditando n'esse ideal, e o amor, que abra-
zava o seu coragao, transmittia a chamma a tudo 
quanto se Ihe acercava. Que Ihe impertava a prova-
(¿ae, pela qual a faziara passar, se ella sabia que tinha 
Deus comsigo e que andava ñas vias que Elle deseja 
e indica? A fé solida, que a fortalecía e a cren§a ina-
balavel, que a deminava, far-lhe-iam luctar contra o 
mundo inteiro, quando elle a atacasse e embera pres-
trada e massacrada, sabia que tinha vencido. 

Ao seu lado e nos mesmos sentimentos, exhalava 
o derradeiro suspiro na térra, para ir suspirar de j u 
bilo eternamente no ceu, Catharina de Cardona, que 
depois de ter oceupado o logar importante de aia do 
desventurado Infante D . Carlos, filho de Philippe ir , 
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indo deixára para ir encerrar-se em urna apertada ca
verna no meio de uraa solidao, onde no jejum mais 
extraordinario, e coberta de cilicios preparava a sua 
alma para ir gosar delicias, que compensariam avan-
tajadámente as privagoes, a que se subjeitava n'este 
mundo para ter seguras aquell'outras, quando chegas-
se o momento de j á nao poder merecel-as, mas só co-
Iher o que houvesse semeado e cuidadosamente culti
vado. 

Oito annos permaneceu n'essa caverna, entregue 
ás mais assombrosas austeridades a veneravel Napoli
tana, pois de Ñapóles era natural Catharina, da illus-
tre casa dos duques de Cardona. 

Ahi tivera a inspira^ao de fundar um mosteiro de 
religiosos, e ao mesmo tempo se Ihe figurón vél-os com 
o manto branco do Carmo; havia j á entao o convento 
de descaaos em Pastrana; e como a princeza d'Eboli 
era amiga de Catharina do tempo em que esta fre-
quentava a corte de Philippe II, endere§ou-se esta á 
piedosa conhecida para encaminhal-a n'este ponto. Re-
sultou d'aqui ir Catharina a Pastrana, onde tomou o 
habito da Virgem, sem ten5ao todavia de fazer-se ce
nobita, porque o ermo era o seu ideal, e a vida de ana-
choreta aquella d'onde nao queria separar-se. Para 
conseguir a funda^ao foi-lhe mister volver á corte, que 
deixara com o maior jubilo. Veio e pelo crédito, que 
lá deixara, e pelo novo, que adquirirá na solidao, foi 
objecto das mais respeitosas homenagens; conseguiu 
as licen§as que solicitava, e no logar mesmo onde es-
tava a sua caverna ahi erigiu a egreja, que foi a do 
convento dos descalgos de Villa Nova de la Jara. Ainda 
ahi sempre na solidao e como eremita, imitando os 
Paulos e os Antonios, passou cinco annos de peniten
cia extraordinaria, rendendo o espirito a Deus em 1577. 

Santa Thereza escrevera a historia da funda^ao 
d'este convento, e ahi n<5& apresenta o retrato d'essa 
heroina na vida contemplativa, que suscitara a admi-
ragao de tíío competente apreciadora. 
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Depois do seu passamento, Catharina appareceu 
a Thereza, em visao intellectual, tao cheia de brilho e-
esplendor, que deslumbrava. 

E ' a paga plena do trabalho assiduo e sustentado. 
E ' a recompensa dos centos por um; é a coroa que o 
Apostólo nos diz estar reservada para aquellos que sao 
fiéis até á morte. 

Santa Thereza tambem estava a concluir a sua 
semana, e anciosa aguardara o seu salario. Ainda Ihe 
faltava acabar de merecel-o; é esse resto dos seus tra-
balhos que vamos ver no que passara nos tres últimos 
annos d'esta vida admiravel, que ia terminar quando 
o imperio hispánico chegava ao apogeo da sua gran
deza, abracando a maior parte do globo terrestre, pela 
annexagao de Portugal, fazendo a unificagao da pe
nínsula, e das vastissimas colonias d'este reino, as 
quaes reunidas ás espanholas constituirán! um estado, 
como nunca houve, nem pode mais tornar a formar-se» 



CAPITULO VIII 
Padecer oa morrer 

Palavras de Santa Thereza. 

SUMMARIO: 

Trata-se da emancipa cao da ordem dos carmelitas descalzos, 
separando-os do Capitulo geral da ordem. Vai a Villa-Ñova-
de la Jara para fundar mosteiro. Depois, a rogos do Bispo, vai 
a Palencia. Elei^áo do primeiro provincial carmelita descaigo. 
Funda^áo de Soria. Frei Diogo de Yepes, biographo da Santa. 
Volta esta a Avila, e expede o Padre Frei Ambrosio Marianno 
para vir reformar a ordem carmelita a Portugal. Deputa tam-
bem Anna de Je&us para a fundtQáo de Granada. Vai pessoal-
mente a Burgos para fundar convento. Estcrvos oppostos pelo 
Arrebispo. Resolugao favoravel e fundaban do mosteiro. Volta 
de Burgos a Medina, e d'ahi vai a Alva a instancias da duque-
za. Declara se a doen^a moital. Deus Ibe revela o dia do seu 
próximo transito. Contessa-se e recebe os derradeiros sacra
mentos. Ultimos instantes de Santa Thereza. Confronto entre 
ella e S. Francisco d'Assis. Salto no calendario no dia da mor te 
de Santa Tbereza. Milagros depois da sua morte. Suas traslada-
$oes. Suas eminentes qualidades. Sua canonisagáo. Outras ca-
nonisagoes na mesma occasiáo. Grande numero do santos n'este 
seculo décimo sexto. 

' AO estava terminada a missao de San
ta Thereza, e Deus Ihe reservava os 
últimos annos para novas fundajoes 
e tornar independente da Ordem car
melitana a provincia dos descalgos, 
que ella fizera reapparecer depois de 

um longo eclipse. Para isto era mister que á Santa 
fosse dispensada a reclusao, a que a haviam condem-
nado injustamente. Concorreu para este fim o zelo e o 
testemunho verídico de Frei Pedro Fernandos, antigo 
visitador em Castella, que expoz ao prudente Rei F i -
lippe II a arbitrariedade de que estava sendo victima a 
virtuosa Madre e os principaes membros da Ordem re
formada. Tanto bastón para que o Rei no anno de 1579 
desse ordem para que cessasse o procedimento contra a 
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Santa, e que os negocios da Ordem nao fossem resol-
vidos sómente pelo Nuncio, mas sim em conselho com
posto de mais quatro ecclesiasticos, um dos quaes foi 
o mencionado Frei Pedro Fernandes, e nao só se ob-
teve esta vantagem, mas ainda a desmembragao da 
Ordem reformada do capitulo geral carmelitano. (*) 

Sahiu pois a Santa de Toledo e veio para Avila, e 
por esse tempo foi transferido para Falencia o Bispo 
D . Alvaro, Prelado dedicadissimo ás carmelitas; e foi 
n'essa occasiao que para evitar que a relaxa§ao se in-
troduzisse na Ordem, havendo diversas subjeigoes, se 
fez a uniao dos conventos todos sob um único Prelado. 
Ahi teve a Santa um éxtasi e o Senhor Ihe fez saber 
quatro preceitos, que deviam observar os monges 
d'esta Ordem: 1.° que houvesse conformidade entre os 
Prelados; 2.° que os conventos tivessem poneos mora
dores; 3.° que os frades e freirás tratassem pouco com 
os seculares; 4.° que se oceupassem mais de obras do 
que de palavras. 

J á entao existia o convento de Nossa Senhora do 

N'este proposito, que era de toda a importaaoia, para 
& consolidíi(jao da reforma, rouito concorreu o Bispo D. Alvaro 
de Mendoga, devotissirno da Santa e da Ordem, e o Nuncio, já 
entao desengañado dos embustes urdidos, informon favoravei-
mente a pretensáo, que era do completo agrado d'El Rei; d'aqui 
resultou ser expedido em Roma, reinando Gregorio xm, o Breve 
de desmembragao da Ordem descaiga do capitulo geral da Ordem. 
Foi o proprio embaixador d'El-Rei Catholico, que o sollieitou, 
aehando-se entao em Roma por parte da familia carmelita des
calca Frei Joáo de Jesús da primitiva fundagáo de Pastrana e 
Freí Diogo da Trindade, que mais adianto morreu em Sevilha 
victima da peste. Foi esta emancipagao o decreto da liberdada 
dos monges e monjas carmelitanas, e o ponto de partida para o 
engrandecimento da Ordem, que durante quatro anuos esteve 
entre a vida e a morte por causa da tormenta que a ameagara. 

Felizmente as virtudes de Santa Thereza eram assás conhe-
cidas e admiradas para ter protectores poderosos, na sua justa 
causa, e entro estes o conde de Tendilla, que até com o Nuncio 
teve polémicas acaloradas por causa de Santa Thereza e da sua 
Ordem. 
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Soccorro, fundado, como j á dissemos, por Catharina 
de Cardona; mas em Villa Nova de la Jara havia nove 
penitentes que se consagravam á vida eremitica, e que 
desde muito tempo solicitavam de Santa Thereza a sua 
admissao ao habito das Carmelitas, fundando se um 
convento na localidade, em cujas visinhangas se dedi-
cavam ao estado de anachoretas. Hesitou a Santa em 
annuir a este projecto, porque Ihe parecia que o con
vento nao poderia subsistir, e demais pensava que nao 
seria fácil submetter á regra nove senhoras que viviam 
isoladas, e dirigindo-se ñas vias de Deus pelo seu ex
clusivo alvedrio, pelo que eram muito diversas as suas 
occupagoes. 

Fez-lhe porém o Senhor sentir que nao devia dei-
xar de i r , e por isso se poz em marcha para o local, 
acompanhada de algumas religiosas, sobre cuja escolha 
foi muito escrupulosa por terem de formar communi-
dade com pessoas j á exercitadas na vida contemplati
va, mas ignorantes da regra da Ordem. 

Esta viagem da Santa foi para ella objecto de fa-
diga e desasocego, mas tambem occasiao de muitos fa
vores e bongos. Era j á tao grande a fama que a pre-
cedia, que toda a gente a queria ver, e o povo che-
gava ao excesso de destelhar as casas onde se alber-
gava para poder contemplar a santa e thaumaturga, 
que levava remedio a muitas enfermidades só pelo to
que das maos, ou de algum dos seus vestidos; como 
a sua propria cinta, que destacen da prisao do habito, 
e que curava molestias rebeldes aos meios da medici
na. Viam-se as viajantes obrigadas a andar de noite 
porque o estorvo da gente as embara9ava na marcha 
diurna. 

Chegando próximo do convento, de Nossa Senhora 
do Soccorro veio esperal-a o Prior e os religiosos e, 
levando-a processionalmente, entoaram o Te-Deum. lau-
damus ao chegar á egreja. D'ahi seguiram para Villa-
Nova-de-la-Jara, onde as esperava uma recep5ao com-
movente; todos os que vieram esperar a egregia Ma-



220 

dre se prostraram em térra, venerando a esposa de 
Jesús Christo e a Santa, que em breve ia tomar posse 
da esplendida cadeira, que Ihe estava reservada na 
gloria, e que no entanto vinha áquella povoaíjao esta-
beleeer casa para abrigo das Virgens, que para esposo 
escolheram o mais perfeito de todos. A l i a aguarda-
vam tambem as nove irmas, que anciosas esperavam 
por este dia, para se cobrirem com o habito do Car
melo, nobilitado por tantos varoes e donas illustres e 
destinado a novas summidades na sciencia da perfei-
yao. E esse anhelo foi satisfeito, deparando a Santa 
aqui mais outro thesouro entre tantos que Deus Ihe 
concederá; que thesouro é por certo e valioso esse de 
tao boas almas consagradas á virtude, as quaes toman
do o habito e professando, só fizeram confirma§ao so
lemne do proposito firme, em que persistiam desde 
muito tempo. 

Estas devotas de Villa-Nova-de-Jara se exercita-
vam, como dissemos, na oragao, mas nao tinham ha
bito especial que as distinguisse e estavam tao iracas, 
que bem manifestavam a vida penitente que levavam. 
Receberam a Santa Prioreza e as freirás que a acom-
panhavam debulhadas em lagrimas, temendo apenas 
que as nao recebessem attenta a sua muita pobreza e 
a miseria da sua casa; mas assás humilde e pobre era 
a fundadora para que as engeitasse. Nao tinham gran
de sciencia, e algumas nem 1er sabiam; mas se nSo 
liam nos livros que os homens escrevem, liam no livro 
que Dens estampen nos corajes bem formados; toda
vía, era pelas obras de Fre í Luiz de Granada e de S. 
Pedro de Alcántara, que se governavam, e faziam o 
officio divino, nao por meio de breviarios conformes, 
que de pouco Ihes serviriam, mas pela devogao que as 
inspira va. A sua casa nao se fechava á chave, que na
da dentro cobiyava os que procuram o alheio; encosta-
vam a porta e se corría uma aldrava. Foi ahi que 
Santa Thereza vaticinou que a Madre Josefa da En-
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camayo e suas irmas, todas seriam carmelitas, quan-
do ainda eram meninas; e assim succedeu. 

O Bispo d'Avila, D . Alvaro de Mendoga, tendo 
sido transferido para Falencia, quiz ter na sua nova 
diocese um convento de carmelitas descaigas; para isso 
insistiu com a Santa e o Provincial paVa se fazer a 
fundagSo; e por preceito de obediencia partiu a di l i 
gente Madre para Valladolid, afim de dirigir-se d'ahi 
a Falencia, mas ao chegar áquella cidade adoecen gra
vemente, pensando-se que nao escaparia; mas melho-
rando, sentiu o espirito tao alquebrado que nao se atre-
via a proseguir na sua jornada; e por mais que a in
sta vam para fazer a nova fundagao, nao se resolvia. 
Entao o Senhor Ihe fez conhecer que muito era do seu 
servigo que fundasse convento em Falencia e Burgos. 
Nao hesitou mais e partiu, tendo prevenido um pre
bendado do cabido de Falencia para Ihe ter casa pre
parada para recebel-a e ás religiosas que levava e duas 
postulantes que anciosas desejavam tomar o veo. 

Era na entrada do anno de 1580 quando chegou 
a Falencia e desde logo procurou adquirir casa, mas 
aquellas que se Ihe oífereceram eram muito caras, e 
entras que viu Ihe pareceram más. Toda a negociagao 
se dirigiu por modo que a construcgao veio a fazer-se 
junto de uma ermida, que j á de per si servia para 
egreja do novo mosteiro. O Bispo D . Alvaro, grande 
admirador da Santa, a qual conhecia desde muitos an-
nos, de Avila, foi ao seu encontró, e tal era a venera-
gao que abrigava por este assombro de virtudes, que 
ao avistal-a se poz de joelhos, o que Ihe causou a maior 
perturbagao pela eminente dignidade de quem assim 
procedia para com uma creatura, que tao pouco julga-
va de si, mas que realmente era grande, como o pro-
vavam os milagros que esmaltavam a sua vida prodi
giosa, e os gilvazes certeiros que, sem embargo da sua 
fraca compleigao e débil sexo, jogava contra o espirito 
tenebroso, que tinha na humilde freirá o mais terrivel 
adversario, e ainda este facto comprovava a valentía 
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da heroica athleta, porque a tal ermida, por estar dis
tante do povoado, era, sob pretexto de devogao, valha-
couto de grandes desordens e desacatos, que ao demo
nio convinha continuar para perdigao das almas. 

Estando ainda em Falencia, procedeu-se á pri-
meira eleigao de Provincial para o ramo destacado dos 
carmelitas descalgos; e a escolha recahiu em Frei Je-
ronymo Gracian, de quem j á fallamos, varao que dei-
xou de si reverente memoria, de virtude excellente e 
altos dotes, e no mesmo capitulo se coníirmaram as 
constituigoes, que a Madre liavia feito para os conven
tos de freirás, reunindo, com louvavel descripgao, o 
rigor da observancia com a suavidade da penitencia, e 
os exercicios que podessem ser do divino agrado. 

Pouco depois teve logar a fundado de Soria, a 
instancias do Bispo de Osma, Dom Alfonso Velas-
quez (l) que sendo conego em Toledo, por vezes con-
fessara a Santa, á qual consagrava aquella alta estima, 
de que eram acredoras as suas eminentes virtudes; ha-
vendo para isso os meios precisos, porque D . Brites 
de Viamonte tinha enviuvado, sem filhos, e por isso 
queria dotar a nova casa de carmelitas descaigas. Era 
esta mesma liberalidade que retinha os passos da fun
dadora, porque nao queria ella que os seus convento» 
tivessem renda; mas accedendo aos rogos da virtuosa 
viuva e acceite so o indispensavel, fundou-se este con
vento de Soria, onde fez profissao a mencionada D . 
Brites, a qual mais tarde fundou outro convento do 

C ) Foi em Toledo, onde o doutor Vdasquez, que depois foi 
Bíspo de Osma, confessou a Santa. No proeesso da sua canonisa-
gáo existe a deelarícao de D. María Heoriqu*s, duqueza d'Alba, 
sobre o que oovira ao padre Frei Diogo de Yepes e Frei Pedro 
de Yangues em que estes dcdararam que fora no convivio entre 
aquello ecclesiastico Q a Santa, que ÍDfuaúira ao mesmo esse es
pirito de devo<;ao e santidade, em que se tornara entrnente. 
Quanto aproveitaram sempre os confessores de Santa Thereza 
com o modelo admiravei que ella ibes apresentava diante ios 
olhos 1 
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mesmo instituto em Pamplona, vindo a fallecer cheia 
de méritos em 1602. 

Foi em Soria, que o celebre Diogo Yepez, o qual 
cumpria senten§a de desterro, que contra elle decreta
ra o capitulo da Ordem de S. Jeronymo, a que per-
tencia, se encontrón com a Santa, pela qual professava 
a mais elevada estima. Tendo de partir para o seu 
exilio, a Santa conhecera que o illustre cenobita ia sem 
recursos, e entao Ihe empresten cem reales. Mais tarde, 
queria Diogo Yepez pagar a sua divida, mas a credora 
nao Ihe quiz acceitar o dinheiro e disse Ihe: guárdese 
los dineros, y cuando sea Obispo haga un convento a 
mis hijas. 

Longe estava o Padre Yepez de pensar no episco
pado, mas no volver dos anuos veio a ser nomeado 
Bispo de Tarrazona por Filippe m , tendo sido anterior
mente Prior do Escorial e confessor d'El-Rei D . F i 
lippe II. 

J á havia muitos anuos que Santa Thereza era fal
lecida, quando o mérito e a virtude o apontou para as 
elevadas funegoes do episcopado, e entao se lembrou 
da recommendagao da egregia carmelita, e deu-se pressa 
em fundar o promettido convento em Tarrazona o qual 
estava prompto em 1600, mudando-se as religiosas tres 
anuos adianto para outro mosteiro, que se construiu de 
novo. 

Este esclarecido Prelado que fallecen a 7 de maio 
de 1613, em odor de santidade, escreveu urna biogra-
phia muito apreciada da Madre Santa Thereza, a qual 
tem tido grande numero de edigoes, e d'onde extrahi-
mos parte do que a respeito d'esta illustre doutora es-
crevemos aqui, nao perdendo de vista as obras da mes-
ma Santa. {l) 

Em Soria ficara por prioreza a Madre Catharina 
de Christo, tao douta pelo excesso das virtudes, que a 

(') Bibliotbeca de auctores españoles por Rivadeneyra. 
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Santa dispensen n'ella o conhecimento essencial da arte 
de escrever, no que alias ella era muito exigente; mas 
como na Madre Catharina resplandeciam com grande 
fulgor as prendas do amor de Deus e do bom senso, 
dispensavam ellas o que nao é absolutamente necessario 
para a arte de bem governar, em que ella era exemplo 
para imitar-se. 

De Soria voltou Santa Thereza a Avila, onde a sua 
presera se tornava precisa para remediar as necessi-
dades do mosteiro no que importava ao temporal. A h i 
elegeram a Santa para prioreza, mas como ella preci-
sava sahir a Burgos, para lá fundar convento para a 
que era muito instada, resolveu o provincial que o 
sub-prioreza governasse durante a ausencia d'aquella, 
recebendo suas ordens por escripto. 

Ahi veio tomar-lhe a ben5ao Frei Ambrosio Ma-
rianno, que se dispunha a vir reformar a ordem car
melita em Portugal. Ao sobrenome d'este illustre va-
rao se deve o terem-se denominado mariannos os car
melitas descal§os, quando se estabeleceram em Portu
gal, onde floresceram nos seculos décimo séptimo e 
décimo oitavo ató ao exterminio geral de todas as Or
dens religiosas, pelo decreto ultra liberal, enormissimo 
expoliador, impio e immoral de 28 de maio de 1834, 
monumento único mas caracteristico, que deixára o mi
nistro, que o referendára em uma dictadura, nunca le-
galisada pelos corpos colegisladores do paiz. 

E como Santa Thereza nao podesse ir a Granada, 
onde se projectava uma fundaíjao, deputou a Madre 
Anna de Jesús, que acabára o seu priorado em Beas. ( l} 
Para o convento de Granada tinha contribuido princi
palmente frei Joao da Cruz e frei Diogo da Trindade, 
provincial carmelita na Andaluzia. 

Sem embargo d'essas diligencias encontraram gran-

(*) Escrovemos Boas o nao Veas, porque assim o vemos 
escripto mais frequentameote. 
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"des obstáculos á realisag^o do intento, mas n̂ o quiz o 
•feenhor que ellas triumphassem, e por isso pouco a 
pouco se foram removendo ató que o novo convento 
*e achou fundado a 20 de Janeiro de 1582, tomando a 
jnvocagáo de S. José, como a maior parte dos mostei-
ros reformados d'esta ordem. 

Em quanto se fundava o convento de Granada di-
Jigenciava a Santa a realisagSo de outra fundagao, a 
de Burgos, para o que centava com o patrocinio do 
arcebispo D . Christovíto de Vela, que era natural de 
Avila, onde fóra conego, e com quem o bispo D . A l 
varo de Mendoga tinha grande influencia; a prestar 
toda a sua protec5ao se compromettera o mencionado 
arcebispo, mas nao corresponden ao seu compromisso, 
jorque poz obstáculos a ser o convento fundado sem 
renda, exigindo que previamente se obtivesse a licen-
ĵa da cidade. E como em Burgos residía Catharina de 

Tolosa, dona viuva que de proposito viera a Falencia 
para metter no convento de carmelitas descalcas duas 
-das suas filhas, como j á tinha outras tantas no de Val-
ladolid, encommendou a Madre Thereza a esta virtuo
sa senhora a concessao de l¡cen9a para o estabeleci-
mento do convento, e com effeito prestando-se a mesma 
viuva a dar casa para as religiosas, fácil foi por tudo 
corrente; e por isso parecen á Santa que a funda§ao 
nSo encontrarla torpedos e que podía abster-se de i r a 
Burgos, o que Ihe convinha attento o rigor do invernó 
e os seus multes achaques; mas o Senhor ihe fez sen
tir que nao devia deixar de comparecer. 

Movida por esta inspiragao escreveu ao seu Pro
vincial dando-lhe conta da sua resolu^ao em i r a Bur
gos, e elle, querendo acompanhal-a, velo a Avila com 
outros padres descaaos. Aconselhava a prudencia ao 
Provincial que nao se partissem sem terem por escri-
pto a licen^a do arcebispo; mas Santa-Thereza Ihe 
mostrou que ñas coisas de Deus nao sao táo indispen-
savels os requisitos que exigem os negocios humanos, 

ta 
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e que se dilatassem mais os passos que estavara pro-
jectados, fácil era que a funda^ao se malograsse; de
vendo por tanto partir sem perda de tempo, apesar 
do rigor da esta§ao e do estado intransitavel, em que 
se achavam os caminhos. 

Annuiu o Provincial a este discurso da Santa, mo
vido pelo espirito, que n'ella via reluzir. Postos a ca-
miiiho, os perigos succediam-se uns aos outros; os rios 
iam de monte a monte, trasbordando por cima das 
pontes. 

Nao havia commodos em parte alguma para des-
cangarem; tudo faltava para urna jornada, n'aquel-
les tempes, em que ellas eram empreza temeraria; mas 
sobejava e vencia tudo o forte animo da Santa Madre. 

Era ella a estrella polar que guiava esta caravana 
de peregrinos em demanda de novos merecimentos 
de sacrificios pela causa do Senhor. Assim acaudilha-
dos conseguiram o sen intento, que era chegar a Bur
gos, onde devia fundar-se a nova casa das carmelitas. 

E ' fácil de presumir o estado em que a Santa Ma
dre e todos quantos a acompanhavam chegaram a Bur
gos. A Santa ficou de cama, gravemente enferma; mas 
era seu desejo que no dia seguinte se fizesse a funda-
gao; indo, porém, o Provincial solicitar a licen^a do 
arcebispo, achou-o muito outro do que o esperava e 
devia presurnir-se. NSo houve obstáculo ou estorvo 
imaginavel que este Prelado nao oppozesse para que 
a fundagao se nao fizesse; oppondo-se tenazmente, sem 
embargo da licen§a expressa da cámara, da doa§áo de 
D . Catharina de Tolosa, e de todas as instancias que 
se fizeram. Quería elle que as carmelitas voltassem 
costas, e como a Madre Thereza se oppoz, nem sequer 
o arcebispo Ihe permittiu que tivesse missa em casaf. 
vendo-se todas obrigadas a sahir ás rúas para ir ou-
vil-a fóra, e depois de muitos passos baldados, apenas 
obtiveram ingresso em um hospital, onde se Ihe con-
cedeu urna sala, que acceitaram por terem a vantagem 
de ir ouvir missa á capella, sem andarem a vaguear 

J 



227 

pelas rúas, o que Ihes era penosissimo e opposto á sua 
clausura. (l} 

No hospital para todos os enfermos foi a Santa 
urna providencia, porque so d'elles tratava, nao cu
rando das suas proprias molestias, e quando Ihe man-
davam alguma coisa dava-a aos doentes e para si nada 
tomava; dizendo sempre que todos os seus soffrimen-
tos e abstinencias nao eram comparaveis com o que 
Jesús Christo por ella padecen pregado na cruz, be-
bendo fel e vinagre. Todos os seus padecimentos es-
quecia, nao se lembrando senao dos alheios, e apezar 
da sua extrema penuria ainda tudo considerava gran
des regalos, e niío havia discommodo para quem j á nao 
sentia a inercia do corpo e a sua impre.ssionabilidade. 

O arcebispo de Burgos renden-se afinal á constan
cia da Santa, a qual, longe de desalentar-se cora tao 
formidavel opposi§ao, partindo de tao alto, e d'onde 
menos se esperava, como quasi serapre succede, to-
mou-a como meio de penitencia e purificagao. 

No acto da inauguragao do novo mosteiro, que 
teve logar a 9 d'abril de 1582, celebrando missa o 
Doutor D . Pedro Manso, quiz pregar o arcebispo 
mesmo, e no seu discurso, engrandecendo o assumpto, 
patenteou o seu pezar e arrependimento pelos estor-
vos, que durante tres raezes pozera á realisa^ao do 
pensaraento da Santa. Quizera esta demorar-se era 
Burgos mais algura tempo, até povoar o seu novo con
vento de novi§as, mas outra foi a inspirado que Deus 
Ihe insuflara. No entanto D . Catharina de Tolosa, 
tendo j á quatro filhas freirás nos conventos de Placen-
cia e Valladolid, como j á observamos, raetteu a ultima 
que Ihe restava n'este mosteiro de Burgos, e ella 
mesma, a piedosa raae, considerou que o modo raais 

(•) Foi ahi que a Santa conheceu o Licenciado Antonio be 
Agaiar, medico, que a tratoa ñas suas eofermidades e sobre as 
suas virtudes e trabalbos nos deixára escripto o que vira e 
observara. 
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proveitoso para concluir a sua carreira era tomar tana-
bem o vea, o que verificou; e como houvesse feito 
doa5ao ao convento de toda a sua fortuna, para deri-
mir os pretextos, com que o arcebispo se oppunha á 
fundagáo, os quaes se baseavam na falta de rendimen-
to, nao quiz Santa Thereza que esta doagao ficasse 
subsistindo, e renuncien a ella em neme da communi-
dade, para Ihe nao tirar o mereciraento da pobreza, 
que todas as religiosas professavam com o firmissimo 
proposito de a observarem tanto em particular como 
em commum. (*) 

Deixando esta sua recente e derradeira fundagáo, 
destinava-se Santa Thereza para recolher-se ao sen 
mosteiro primario, o de Avila, onde era prioreza; mas 
a gloriosa missao, que o Senhor Ihe havia imposto, e 
o tempo que Ihe destinara para peregrinar n'este valle 
de lagrimas e soífrimentos, estava a expirar. 

Era tempo de ir repensar e terminar as lucías, 
que Ihe haviam exhaurido as forjas. Apropinquava-se 
a hora das trevas, essa hora tremenda, pela qual tem 
passado todos quantos nos precederam no caminho da 
eternidade, que nos está reservada, e ha-de chegar a 
todos os nascidos e nascituros. Sabia-o a Santa havia 
alguns annos, que nao passaria o auno de 1582 sem 
i r para a eterna patria, como almejava desde que peri-
grina ambulava na extranha; e todavía esse anuo de 
1582 foi o mais pequeño de quantos tem havido desde 
a era de Nosso Senhor Jesús Christo, anuo assignala-

(') Nao se conchia d'aquí que a doagáo foi ñagida; p)Io 
contrario foi real e amito verdadeira, porque se quízasse ter 
acceitado doaQdas simuladas, multo mais cedo bou vera conclai-
do a fundadlo, porque o medico de que ácima fallo ihe acense* 
ihára que rosokesse a qaestao por este modi), mas a Santa ih) 
responden: « b n é essa traci, mas nunca farei coisa que tenha 
o menor sabor de pescado; quando mesmo seja venial, nem 
aínda pelo mundo inteiro». 

Com enes seitlmentos era certo o proveito espiritual, que 
tlravam quantos se acercavam da virtuosa Madre. 
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do, como nenhum outro, pela sua brevidade, pois teve 
dez dias de menos do que qualquer outro, e n'elle su-
biu ao céo mais um serapliim, e perdeu a térra urna 
das suas creaturas mais perfeitas. 

Voltando de Burgos para Avila chegara a Medina 
del Campo, onde estava o Vigario provincial Freí 
Antonio de Jesús, o qual Ihe expoz que em Alva se 
achava a duqueza D . María Henriques que muito a de-
sejava ver, pelo que em vez de proseguir logo para 
Avila, torcesse o caminho pelo seu convento de Alva, 
afirn de satisfazer o gosto d'aquella illustre sehhora. 
Obediente, como sempre fóra, condescendeu SantaThe-
reza em nao levar caminho direito para Avila, onde 
ella havia nascido, professado, e fundado o primeiro 
convento segundo a reforma, e onde esperava mor-
rer. (*) A 21 de setembro cliegou a Alva, e se dirigiu 
para o convento, onde suas filhas a receberam com a 
maior devo§ao e reverencia; e todas á portaria prostra-
das em térra Ihe beijaram a mao, homenagem que a 
Madre receben sem repugnancia contra o seu costume, 
pois furtava-se sempre a estas demonstrajoes de res-
peito, confundida pela sua grande humildade. 

D^esta vez nao, acceitou sem resistencia todos es-
ses preitos, o que deu aso a um vago presentimento 
entre as religiosas de que estava próximo o transito da 
estremecida mae. J á esta quasi solta dos llames da 
térra, recebia homenagens nao como mulher, mas como 

(') Parece que a duqueza nova estava de esperangas e pen-
s&va ella e sua sogra que teria feliz succespo, valendo-^e do pa-
trocinic da Santa. Esta ida á Alva foMbe todavía penosa, tanto 
mais quanto alguns desgostos a haviam conturbado profunda-
monte; e foram os priocipaes certa deslntellígtncia com sua so-
brioba, que era prioreza em Valladoiid, e ler notado algumas 
irregularidades no mosteiro de Medina del Campo. 

Estava próxima do sen fim a veneranda carmelita, e Deas 
por estes dissabores quería ron per os últimos lagos, que podiam 
prendel-a á térra, e toroar-lbe mais penoso o passamento. 

Qaando Santa Tbereza extenuada de fadiga e do(n(;a chegou 
a Alba já a duqueza se havia descansado. 
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ísanta, nao como viandante, mas como immortal. O 
aeu estado de abatimento era extremo, e sem embargo 
nao omittia urna so das prescripgoes da regra, e além 
d'isto tinha tempo para dar gosto á nobre fidalga, que 
se empenhara para que a Santa passasse por Alva, 
afina de gosar a sua presen§a, tao edificante como con
soladora. 

Nos primeiros oito días, que estove em Alva, ape-
sar de muita difficuldade e custo levantava-se todos os 
dias e olhava por todas as cousas, reparando em qual-
quer inadvertencia da regra, que observasse; mas a 
fraqueza continuando, e a enfermidade engravecendo 
foi forzoso recolher-se á cama; todavía nao quiz a Santa 
conservar-se na celia e pediu para que a transportas-
sem á enfermaria, d'onde podia divisar o santo sacra-
rio. Ahi foi arrebatada em éxtasi e Deus Ihe annun-
ciou o dia da sua morte, que seria a 4 de outubro; e 
voltando d'esse arrebatamento, disse a revela^ao á 
Madre Auna de S. Bartholomeu, sua companheira in-
separavel durante todas as suas jornadas, e assistente 
até aos seas derradeiros momentos. Chamaram-se mé
dicos, e como de costume receitaram, dando as me-
Ihores esperanzas de restabelecimento; mas a Santa 
sorriu-se, mostrando o que confiava n'esses prognosti-
cos, quando tinha outros mais seguros de que a gran
de batalha da vida estava ganha e ia decidir-se em 
poucas horas. Todavía, ainda no convento, amiuda-
vara-se os presagios do acontecimento, que se avisi-
nhava. 

Nao eram as aves agoureiras, cujos gritos sinis-
tros incutem um pavor tétrico nos que os escutam; 
nao eram appari§oes medonhas, que surgem inespera
damente dos recantos dos aposentos ou offuscam as 
vistas como emergindo dos antros e recessos affasta-
dos; eram prenuncios fagueiros de assignalada victo
ria, presagios seguros de um transito venturoso. 

Ralos luminosos, claróos scintillantes, aureolas es
plendidas, prismas apraziveis subiam de toda a parte, 
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indicando que urna formosa alvorada ia substituir o 
apparato fúnebre da morte, de cujas garras formida-
veis a alma da Santa ia triumphar gloriosa. NSo era 
<lesconhecido para ninguem n'aquelle recinto de devo-
-9ao e penitencia que mu prodigio estava propinquo, 
que a Ordem da Virgem do Carmo ia conquistar nova 
coróa. 

N'estas occasioes os menos precavidos, perdidas 
todas as esperanzas, desvanecidas todas as illusoes, 
terminadas todas as vaidades, procuram preparar-se 
para a grande e mysteriosa transforma^ao. A Santa 
nao precisava preparar-se mas fortalecer-se; e para 
isso chamou o Padre Frei Antonio de Jesús para con-
fessal a e administrar-lhe o Sagrado Viatico. Para os 
ricos, ambiciosos e enfatuados é este o único auxilio 
para a viagem; todo o resto, todas as alfaias e baga-
gens deixam em térra. Para os pobres e humildes é o 
Viatico a única riqueza para a vida e para a ultima 

jornada. 
O religioso conhecendo que a piedosa Madre es

tava certa de haver chegado o seu derradeiro mo
mento, pediu-lhe com grandes instancias e com todas 
as veras do seu corazáo, que rogasse a Deus para 
prolongar-lhe uma vida tao preciosa. Seguro estava 
elle de favoravel despacho, tanto valimento tinha a 
Santa no ceu, se annuisse a seus rogos; mas esta 
francamente Ihe disse: deixe-me partir, para nada sou 

j á precisa no mundo. 
E ' todavía sempre triste a hora da despedida 

d'aquelles que se amam, embora a ausencia seja para 
bem de quem vae partir. 

Commove-se o emigrante, conturbam-se os que 
ficam; muito mais doloroso é o apartamento quando é 
a mae que diz adeus a suas filhas, e tanto maior é o 
amor que as une, quanto mais solida é a virtude em 
•que se funda. 

Antes de receber o Sagrado Viatico a Madre The-
areza reúne em volta do seu humilde grábate as caris-
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simas tílhas, para Ihes enderegar os últimos e saudo-
sos conselhos. Ellas a rodeam, e contemplam na egre
gia enferma a mae, a mestra, a companheira e o-
primoroso modelo. Estava tao fraca que nao podia 
erguer-se no leito, mas a sua voz era clara e sonora, 
como lucida e luminosa a sua intelligencia, humilde e-
modesta a sua vontade. 

«Minhas filhas e minhas senhoras, Ihe diz ella,, 
perdoai-me o mau exemplo que vos dei; nao recebaos 
linóes de mim, que hei sido a maior peccadora do-
mundo, e a que mais mal tenho guardado nossas re-
gras e constituigoes. Pego-vos por amor de Deus que 
as guardéis com muita perfeigáo, e que obedegaes aos 
vossos superiores.» 

Eis que Ihe trazem o Santissimo Sacramento por 
Viatico e a piedosa Esposa, ao aproximar-se o Ama
do, senté reíbrgar os seus membros e transmittindo-
Ihes o calor que ihe abrazava a alma, ergue-se, senta
se e recebe o pao da vida, o néctar dos fortes, o man^ 
j a r saboroso. 

Recebe-o e sentiu-se inundada de delicias, repleta 
de riquezas, ao abrigo de todos os caprichos da for
tuna e das injustigas. Entao segura j á do seu trium-
pho, exulta por saber que nada a póde desviar do di
vino Esposo e da Egreja, da qual era filha devotissi-
ma. Coreada de cecens, vestida com a toga alva da 
innocencia, inundada pelos dons sublimes do Espirito 
Santo, gloriosa Eem recelo de alguma queda ou de-
qualquer mancha, a humilde carmelita nem inveja a 
purpura de Tyro, nem o throno de Salomao, nem as 
magnificencias de Ophir. 

Cumpria-lhe aproveitar os últimos momentos em 
orar e para isso, humilhada na presenta da visita que-
recebera, entoa, como o real propheta, o cántico do 
reconhecimento da sua culpa, pelo psalmo inimitavel1 
Miserere mei Deus, secxmdum magnam misericordiam: 
tuam. 

Eram nove horas da noite do dia 3 de outubro de-
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1582; e a Santa pede que se Ihe ministre o Sagrada 
oleo dos moribundos. Era o balsamo para o corpo, a 
extremo conforto para a alma. O ministro aprovetta 
este ultimo momento para perguntar-lhe onde deter-
minava que fosse sepultada, se em Alva, onde estava, 
se em Avila, sua patria, e onde existia o convento 
principal da sua reforma. N'isto se conturbou a Santa, 
pensando no apreso, em que podia ter-se o seu despo
jo mortal; e, querendo mostrar quanto isso era indif-
ferente para quem nada se importara em tempo algum 
com coisas que tivessem qualquer referencia a vaida-
de, responden singelamente: Comoí alguma coisa ka-
verá que seja minha? Acaso me negarcio aquí urna pou-
ca de terral Simplicidade em tudo, humildade comple
ta, desapego absoluto, pobreza inteira quer na vida, 
quer na morte. 

Dera a meia noite, hora que separa duas datas di
versas ; e come9ava o dia 4 de outubro, anniversario 
do passamento de S. Francisco de Assis, d'esse pobre 
voluntario, que foi um dos maiores portentos da Egreja 
militante, e cuja influencia no mundo ainda boje é im
mensa, apesar de haverem decorrido seis seculos e 
meio depois da sua morte, e precisamente sete apoz o 
seu nascimento. 

Era S. Francisco um dos Santos da maior devo-
9S0 de Santa Thereza. N'aquelle fiel imitador de Je
sús Christo deparára ella sempre o seu modelo, e in-
spirando-se ñas suas acgoes regulou as proprias. Como 
sao assombrosos estes dois vultos gigantescos, que i l -
luminaram o mundo com quatro seculos de intervallo! 

Romperá a manha, e a Santa estava reclinada no 
peito da Madre Anna de S. Bartholomeu. Ahi golpha-
va em torrentes os ardores do amor divino, que abra-
zavam o corado da moribunda. Como o Apostólo 
amado, recostado ao peito do Salvador, hauria d'esse 
abysmo infinito de perfeÍ5oes e sabedoria o conheci-
mento de tudo quanto havia de succeder até á con-
summa9ao dos seculos, assim a amiga predilecta, a fi-
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Iha e companheira de perigos e trabalhos, das auste
ridades do claustro, das alegrías santas das fundagoes, 
medindo as pulsares do coratjao da pía enferma, rece-
bia as salutares inspira^oes, que ella infundía. A mo
ribunda contemplava com ineffavel ternura um cruci-
fixo, que apertava ñas maos descarnadas, e o seu rosto 
parecia illuminado por urna luz suavissima, que indi-
cava a absorpgao completa do seu espirito ñas divi-
naes perfeigoes. Eram sete horas da manha; ura silen
cio mysterioso se notava na assembleia das pobres 
carmelitas, que aguardavam o momento em que a alma 
da estremecida Mae désse ingresso no seio da gloria. 

A enferma estava tranquilla, a sua respira§ao era 
regular, as luctas tremendas da agonia nao se eviden-
ciavam, e o corpo nao se estorcia nos arrancos, que 
denunciam a separagao das duas substancias. A Santa 
estava era éxtasi; insensivel ao mundo, sua alma, pró
xima a destacar-se do envolucro corpóreo, saboreava 
j á as delicias da glorificaQao, que ella divisara tantas 
vezes era raptos successivos. 

Suas filhas e irraas esperavara que ella volvesse 
d'aquelle arrebatamento, mas quatorze horas ininter-
ruptas decorreram sem que a Santa désse accordo de 
si, e sem que tambera se raanifestassera os syraptoraas 
que annunciara que j á nao resta senáo um cadáver. O 
éxtasi era como outros muitos que ella tivera; e nada 
fazia desconfiar que a alhea§ao transitoria se houvesse 
convertido em permanente. 

Pelas nove horas da noite do mesrao dia a Madre 
Anna de S. Bartholomeu distinguiu a visao do Salva
dor, que mirava a Esposa moribunda com o máximo 
interesse. Fronteiro ao leito, para melhor a contemplar, 
esperava o moraento de receber a alma piedosa e fa-
zel-a voar á mansao adoravel, onde os justos recebem 
as coróas perennaes do triumpho. 

Tambera simultáneamente as freirás divisaram que 
entrava em tropel um exercito de pessoas, revestidas 
«ora o habito candido dos martyres, d'esses fortes que 



235 

desprezando a morte, e affrontando os tormentos e oá 
supplicios, jorraram pela térra o sangue generoso, com 
que sellaram a sua fe era Jesús Christo, e eonfirraa-
ram prodigiosaraente a sua doutrina. 

Estava chegado o momento. Thereza deixara de 
existir; sobre a camilha jazia um corpo inerte, despo
j o da parte mais nobre, que soltara o voo, envolucro 
da chrysalida, que romperá o involtorio, passando pela 
mysteriosa transformagao. 

A alma, essa pura, candida, aureolada era rece-
bida pelo coro dos seraphins, a cujo corpo pertencia, 
e d'onde viera para esmaltar este campo safaro da 
vida com urna preciosa e deslumbrante flor. 

Entao reconheceram as carmelitas que haviam per
dido na térra a Mae extremosa para terem no céo ou-
tra mais amante ainda, porque os dotes da alma glo
riosa sao incomparavelmente mais subidos do que os 
que podem exornar, durante a vida, aquelle que mais 
guindado for em merecimentos e virtudes. E logo o 
bronze da torre dando os signaes funerarios annunciou 
á povoagao que a alma da piedosa Carmelita nao ha-
bitava j á este mundo, e voara no meio dos anjos, que 
a recebiam jubilosamente. 

O dobrar plangente dos sinos é a voz lúgubre do 
anjo da morte annunciando mais urna victima. 

Esse som melancólico ouvido pela calada da noite 
desperta o corado adormentado do piedoso e faz es
tremecer os ñervos do impio. E ' o bronze destinado 
para annunciar os grandes acontecimentos. 

Quando nos campos de batalha o canhao troveja, 
e vomita a morte, vae decidir-se a sorte das nagoes e 
resolver-se o destino dos ambiciosos que as acaudi-
Ihara. Quando elle retumba ñas eminencias das torres 
dos templos, annuucia algum grande successo, em que 
toma parte o Deus dos exercitos, que paira magestoso 
e domina na regiao das nuvens, onde o som se prolon
ga e se continua para levar a nova a distancias afas-
tadas. E ' o estampido do trov^o promovido pela rnao 
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do horaem e pela arte de que elle dispoe para apro-
veitar os elementos materiaes que Deus creou, para 
manifestar as suas grandezas e excitar os homens a 
que as celebrem. E ' a imagem do ribombo das vagas 
do mar, despeda9andoTse contra os rochedos impávi
dos da praia; do sibillar do vendaval, fazendo echo 
ñas quebradas da montanha, nos antros dos valles, 
nos alcantis das cumiadas; das cataratas despenhan-
do-se a agua em catadupas ferventes e medonhas; dos 
vulcoes, vomitando torrentes de lava, e expulsando 
jorros de betume inflammado, que vao levar a des-
truigao a tudo quanto encontram; dos terramotos, que 
aniquilam as cidades, e fazem saltar as rochas e as 
camadas de térra . 

Triste e fúnebremente se agita o sino do mostei-
ro, mas urna luz resplandente inunda o acroterio da 
fachada da egreja; e uma arvore secca que se encos-
tava ao muro da casa, onde a bemaventurada fenece, 
engrinalda-se súbitamente com todas as pompas da 
primavera. 

A vida que se extinguia era prenuncio de outra 
vida superior que alvorecia; e para tanto se symboli-
sar até no nome do local é em Alva que a Santa 
exhala o derradeiro suspiro. 

Nao admittia em vida a Madre Thereza que Ihe 
dissessem que ella era Santa; uma vez responden ella 
a um religioso que Ihe dizia que essa noticia se ia di
vulgando geralraente: «tres cousas disseram de mim 
no espa§o da minha vida; que era de bom parecer, 
quando moga; que era discreta, e agora que sou san
ta. As duas primeiras cri algum tempo, e me hei con-
fessado de ter dado crédito a essa vaidade; porém da 
terceira nunca me hei engañado tanto, que chegasse 
a crél-o.» 

A humildade de Thereza nao permittia que ella 
se lembrasse de ser santa, mas a sua vida e a sua 
morte e os acontecimentos d'aquella e as occorrencias 



237 

posteriores mostraram que n&o havia temeridade ern 
julgal-a assitn. 

Ha urna coincidencia notavel entre Santa Thereza 
de Jesús e S. Francisco d'Assis. O grande patriarcha 
dos franciscanos nasceu em 1182 e morreu a 4 d'ou-
tubro de 1226. 

A illustre matriarcha carmelita fallece no raesmo 
dia 4 d'outubro do anno de 1582, quatro seculos de-
pois do nascimento do prégador da pobreza, d'aquelle 
que seguiu a loucura da cruz, d'essa loucura que con
funde os sabios (t Cor. i ) , e que salva o mundo. 

Mas ha um facto único na historia da chronologia 
« se deu precisamente no dia em que o grande astro 
carmelitano, depois de andar eclipsado n'este mundo, 
foi resplandecer com todo o brilhantismo no firma
mento dos eleitos; e foi que o dia immediato á morte 
de Santa Thereza, que devia ser 5 d'outubro de 1582, 
foi o décimo quinto, nunca tendo havido os dias 5 e 
seguintes d'este mez e anno, senao a c o n t a r de 15 
em diante, e isto sem outros saltos até hoje, e assim 
continuará até á consummagao dos seculos. 

Proveio esta intercallatjao de dez dias da reforma 
do calendario juliano por decreto do Santo Padre Gre
gorio x m . E com effeito, pelo computo de Julio Cesar, 
os annos civis eram reputados de 365 dias, tres entre 
quatro successivos, sendo o quarto de 366 dias, por 
causa da revolugao da térra em torno do sol ser supe
rior a 365 dias, em 5 horas, 48 minutos e 48 segun
dos; suppondo como o imaginou Julio Cesar, pelos 
cálculos de Sosigenes, que esta frac^So fosse exacta
mente de seis horas, resultava d'aqui a necessidade de 
addicionar um dia mais a todos os annos, que occor-
ressem de quatro em quatro, e como o dia addictivo 
era acrescentado ao sexto antes das Calendas de Mar-
50, foi por isso chamado bissexto. Mas o erro de 11 
minutos e 12 segundos, que se commettia, suppondo o 
anno mais comprido do que realmente era, tinha pro-
duzido na época em que Gregorio x m governava a 
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JSgreja de Deus, um atrazo consideravel do equinoxio 
verdadeiro sob o equinoxio official. 

A pequeña differenga, ácima apontada, produziu 
um dia em 134 annos, com pequeña differenga; assim 
desde a época em que c o n t a r a a contar-se a era de 
Julio Cesar, havia urna differen§a de dez dias, que íbr-
90SO era saltar para harmonisar os factos astronómicos 
incontestaveis com os computos civis; e para evitar 
erros futuros, e que fosse necessario fazer correcgoes 
semeihantes, na reforma gregoriana dispoz-se que to
das as eras seculares nao fossem no futuro considera
das como annos bissextos ou de 366 dias, mas sim 
como sao os outros todos, exceptuado o anno secular 
que fosse múltiplo exacto de quatro. 

D'aqui resultou que o anno de 1582, em que a 
reforma se poz em vigor, nao teve no mez d'outubro 
senao vinte e um dias, dando-se o salto no dia 4 d'este 
mez, sendo o immediato quinze e nao cinco, como de
vera ser. D'ahi em diante foi bissexta a era secular 
de 1600; e nao foram as duas seguintes de 1700 e 1800 
j á passadas, e tambem o nao será a mais próxima que 
é de 1900. Esta diíferen§a faz que nos hoje estejamos 
com doze dias mais adiantados do que os schismaticos 
russos e gregos que ainda hoje contam pelo systema 
do calendario juliano, embora j á nao adoptem o pr i -
meiro anno d'essa era para o seu computo, mas sim o 
do Nascimento de Jesús Christo, como todos os povos 
christaos. 

Acontecen que foi na occasiao em que Santa The-
reza deixava este mundo que a intercala^ao se verifi-
cou, de modo que chronologicamente o passamento de 
Santa Thereza teve dia antecedente, mas nao conse-
quente, havendo um vasio de dez dias entre o da sua 
morte e o immediato na ordem dos tempes. 

E esse bom parecer, que á Santa diziam que ella 
tinha, quando moga, em que acreditou, e Ihe causara 
tanta magua, por ser vaidade; essa formusura, que a 
edade, os padecimentos e as penitencias desbotaram 
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com o correr dos annos, reappareceu de novo, apenas 
a morte, que costuma descompor, passou por cima 
d'aquelle corpo virginal. 

J á n'estes despojos inánimes se devisava a gloria, 
que desfructava a alma purissima, que n'elles habitá-
ra; e o espectáculo pavoroso do cadáver nao se mos-
trava com esse carácter repugnante, que é quasi sem-
pre inseparavel da cessa9áo da vida, e da laborado, 
em que exclusivamente ficam as acgoes physico-chi-
micas. Embora o corpo j á nao fosse asylo do bellissi-
mo espirito, que o animava, ofterecia toda a apparen-
cia da tranquillidade, com que a Santa se finára; e 
d'ella assim como de tudo quanto a cercava sabia uma 
fragrancia, que nao podia assemelhar-se a nenlium 
aroma, por mais exquisito que fosse. Coraegaram lo
go a manifestar-se prodigios taes como as curas de en-
fermidades consideradas rebeldes, extirpa§ao de de-
feitos inveterados e outros. 

A santa appareceu a varias de suas filhas com o 
esplendor, que costuma circundar os bemaventurados; 
entre outras manifestou-se á Madre Catharina de Je
sús, á prioreza de Segovia e á prelada de Granada; e 
essas appari§oes nao forana meros favores, actos do 
amor entranhado, que tinha pelas suas filhas, mas sim 
para fazer advertencias e dar preceitos, e muito em 
particular sobre a adoragao ao Santissimo Sacramento. 
Igualmente fez ella sentir que nao se devia confiar em 
visoes, porque se umas eram verdadeiras, outras po-
diam dimanar do espirito das trevas; que a fé era bas
tante, e que se Deus Ihe concederá a coroa gloriosa 
da bemaventuran^a a devia á sua fé e nao ás visoes, 
que podiam arrastar a engaños e funestas illusoes. 

O túmulo da Santa foi aborto nove mezes depois 
do fallecimento, e nao appareceu signal algum de cor-
rupgao; tornou a ser aborto cinco annos adianto, quan-
do transportáram os seus restos para Avila, e o mesmo 
se observen, sahindo do corpo aquello aroma suavis-
simo, que tanta impressao causava por occasiao da sua 
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tnorte; mas nao se demorou em Avila o santo corpo, 
porque os duques d'Alva obtiveram breve de Roma 
para que elle fosse novamente trasladado ao logar, onde 
havia perdido o espirito luminoso, que o habitara os 
<)7 annos e alguns mezes, que andará desterrado das 
deliciosas planicies do ceu. (*) 

Do seu corpo se destacaram reliquias, que foram 
levadas a diversas partes, anciosas por possuirem al-
guma cousa, que houvesse pertencido á peregrina re
ligiosa. 

Felizes aquellos que possuem parte d'este thesouro 
preciosissimo, que é talismán que livra de multas en-
fermidades e de grandes infortunios, porque a inter-
«essao da Santa é poderosa na proporíjao do amor ar-
dente, que a abrazara durante a sua carreira mortal. 
E com effeito o elogio de Santa Thereza está na expo-
sigao, que precede da sua vida; nada se pode compa
rar com ella a nao ser aquellas almas privilegiadas 
que Deus visitou por modo excepcional; e d'estas mui 
poucas a egualaram, e só a exceden por sem duvida a 
Virgem Sautissima, Mai de Deus, porque ás perfeigoes 
d'esta Soberana Senhora nao pode chegar creatura al-
guma. No governo de suas subditas era mai amorosa, 
mestra íírme e guarda vigilante. Era amada por ellas 
•quanto pode imaginar-se, porque Ihe conheciam o co-
rajao e o tino no governo, em que sabia conciliar a 

(') 0 duque d'Alva estando em Roma n'essn época, ondo 
tinba grande intlaeucia, consoguiu um Breve de Sixto y para 
que o corpo da Santa fosse de novo restituido ao local onde ella 
fallecerá. O seu novo sepulchro foi levantado em 1598. Em 1750 
se tornou a abrir, achando se incorrupto o santo cadáver; eolio-
cou-se entáo em urna magnifica caixa de prata que foi presenta 
dos Reis catholicos. 0 coracao, que só Ihe foi arrancado em 1585, 
conserva-se intacto, como ja dissemos, e d'elle brotam espiobos, 
que a sciencia nao pó le explicar por modo satisfactorio. 

Sobre a fragrancia de suas reliquias todes os escriptores sao 
concordes, o que mostra que multo antes da canonisa^áo ofinial 
Ja o consenso publico assignava á pobre Carmelita um logar na 
bemaventuran^a. 
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brandara e o carinho com a severidade e rigor, quan-
do as circumstancias reclamavam o emprego de meioa 
enérgicos. Difficil é a arte do governo, e poucos a pos-
suem quer nos governos temporaes, quer nos espiri-
tuaes; muito mais difficultoso é encontrar todas as 
prendas de bom regente em urna mulher, que ou perde 
pela nimia brandara, ou por excessivas exigencias. 

Nao succedia assim na celebre reformadora, que 
•alliava urna coisa com a outra sem perder no amor, 
respeito e veneragao d'aquellas a quem dirigía ñas 
vias da perfei^ao. Os mesmos principios, que a regu-
lavam a ella no governo, quería que servissem de nor
ma ás superioras dos outros mosteiros. Para ella as 
constituigoes da Ordem eram a lei, que devia cum-
prir-se á risca, sem acrescentamentos nem diminui-
9068. Assim como nao tolerava relaxado tambem nao 
admittia rigores excessivos, que algnmas priorezas 
por demasía de zelo quizessem introduzir; que nao 
ha coisa que mais excite á laxidao como o demasiado 
rigor no que é difficil; sendo mister attender á fragi-
lidade humana e á fraqueza de nossas forgas. Pedia 
muito ás superioras, que fossem benévolas ñas suas 
reprobensoes; e ás subditas que nao deixassem de 
advertir as superioras quando as vissem cahir em de-
feitos ou erros, comtanto que o fizessem com respeito 
e multa caridade. Pelo que para todas as suas freirás, 
ou governantes ou governadas, exigía multa discripgao, 
considerando que quem nao fosse discreta nao podia 
ser boa religiosa. A tudo isto acrescia a profunda hu-
mildade com que collocava a cúpula no sumptuoso edi
ficio. Avaliava-se em tao pouco, que se julgava igno
rante e grande peccadora, e a tal ponto chegava o seu 
desapego, que se tinha por indigna de trazer o habi
to do Carmo, que recebera na sua profissao. Dizia 
que Ih'o deviam despir com ignominia, porque tao mal 
correspondía ás obrigagoes que elle Ihe impunha, in-
sistindo, por vezes, com o provincial para que assim 

17 
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procedesse. Se alguem se agastava cora ella, longe de 
mostrar-se enfadada, pelo contrario, volvía logo a pe
dir perdao cora huraildade; reprehendía por necessi-
dade, como Prelada e fundadora, mas nunca logo so
bre o acto merecedor d'essa demonstrado, porque via 
bem que era a occasiao menos asada para conseguir 
a emenda. Deixava serenar o animo e depois de ma
dura reflexao é que usava dos meios que a prudencia 
Ihe aconselhava como mais conducentes ao fim, que 
tinha era mira. O dora da presciencia a assistia nao 
raras vezes. A S. Pedro de Alcántara annunciou o dia 
certo da sua morte, e nao se pense que era isto uma 
nova desagradavel, como o mundo imagina ; para um 
homem como S. Pedro de Alcántara, a noticia do seu 
próximo transito era despacho da máxima importancia, 
que nao podia comparar-se cora graga qualquer, que 
recebesse dos poderes da térra. A seu irmao Agosti-
nho, que estava na India, muito bem collocado, avisou 
por carta para que se retirasse quanto antes, e cora 
effeito, nao muitos dias depois d'este aviso e da au
sencia do advertido, foram os moradores do logar 
passados ao fio da espada por uma partida de inimi-
gos, que o atacou á viva forga. Muitos casos de pre-
visao no futuro se referem ñas chronicas da Santa, 
que mais confirmara quanto era illurainada a sua i n -
telligencia por inspira^oes que vinhara de mais alto 
do que das facilidades humanas. E ainda guiada pela 
mesma luz superior prescrutava o interior dos cora
j e s , e assim devassava os pensaraentos alheios e o 
que se passava no fundo dos cora^oes. Nao poucas 
vezes suas filhas Ihe iam pedir consolajoes e ella as 
dava, indicando-lhes onde estava a raiz do raal que 
experimentavara, e ellas se conturb'avara, conhecsnda 
que nada era occulto áquella que penetrava cora a 
vista interior no intimo de suas almas. O que sobre 
tudo eleva Thereza ácima do que mais se admira em 
outros gloriosos confessores da fe é esse amor arden-
te, que devorava a sua alma e que transparece em 
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seus escriptos e nos seus actos. Como escriptora mys-
tica ninguem pode ainda excedel-a; que assim devia 
succeder a quem fora tao grande contemplativa, e t i -
nha serapre em vista a competencia com Maria Ma
gdalena, que tanto amara, havendo escolhido a melhor 
parte, como o disse o Salvador. Era no amor que ella 
tazia consistir toda a perfei^ao: e como amava muito, 
tudo Ihe era fácil, e nenhuns obstáculos a estorvavam. 
Logo que se tratasse de assumpto que implicasse com 
o amor, ou de Deus ou do próximo, nada a embara-
9ava, e chegava por vezes a ser temeraria. 

Em pencas palavras exprimía a condemnagao e 
formidavel infortunio do principe das trovas; «desgra
nado, dizia ella, nao pode amar!» E ' quanto basta 
para a infelicidade de qualquer ente. For§ado a ter 
sempre odio, aborrecer a tudo e a si proprio, dominado 
pelo orgulho, rangendo sempre os dentes, procurando 
novos artificios á vingan§a, forcejando por cravar as 
garras em toda a parte e fazer só victimas, e só com 
as vistas no mal e para o mal, é uma posi^ao tao hor-
rivel, que só pode ser considerada mais horrorosa ain
da, por ter de ser eterna, e portante seru esperan§a. 

Em antithese a esta situagao lamentavel é a da 
Virgem Santa Thereza, que amando muito, intensa
mente e profundamente, nunca sentiu as túrbameles do 
odio e os desejos da vinganga, que sao os mais enér
gicos inimigos da tranquilidade e por isso da nossa 
salvamao. 

A Egreja catholica, no officio de Santa Thereza, 
faz commemora^ao do incendio de amor, que a devo-
rava, a ponto de considerar que fora antes esta que 
Ihe deterrainára a morte do que a doenga mesma; e 
serve-se das seguintes palavras: intolerahili divini 
amoris incendio potius quam vi morbi, animam Deo 
reddidit. 

A canonisajáo d'esta portentosa mulher teve logar 
no seculo seguinte, decretando-a Gregorio xv a 12 de 
marjo de 1622. 
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Logo depois do passamento de Santa Thereza a 
fama de suas virtudes, a sua vida penitente e devota, 
os seus milagres e as suas obras indicavam natural
mente que se iniciasse o processo de urna canonisa§ao, 
que nao era duvidosa; mas nem a Egreja, nem a boa 
razSo consentera que actos tao solemnes se fa9am sem 
ordem expressa do Supremo chefe visivel da Egreja. 

Durante a vida da Santa, governaram a Egreja 
de Jesús Christo Leíto x , Adriano vi, Clemente vu, 
Paulo ni, Julio ni, Marcello H, Paulo iv. Pió iv. Pió v 
e Gregorio xm—dez pontificados. 

Depois da sua morte, subiram á cadeira de S. Pe
dro Sixto v. Urbano vu, Gregorio xiv, Innocencio ix, 
Clemente vm, Leao xi e Paulo v. E foi este pontífice 
o que mandón fazer o processo para a canonisagao de 
Santa Thereza. Os commissarios nomeados foram o 
Arcebispo de Toledo e os Bispos de Avila e Salaman
ca, para verificarem os factos nos logares onde haviara 
occorrido. Muitos factos appareceram, comprovando 
as virtudes heroicas da canonisada, os milagres opera
dos em vida e depois por meio das suas reliquias e 
pela sua intercessao. Tudo isso se encentra circumstan-
ciadamente exposto pelo venerando Bispo de Tarago-
na, D . Diogo de Yepez, e na vida de Santa Thereza 
por Villefore. O processo foi discutido por tres audito
res romanos, e depois, com o seu parecer, subraettido 
á Sagrada congregagao dos ritos, que unánimemente 
opinou pela canonisagao d'esta excelsa religiosa. Pau
lo v, tendo fallecido, succedeu-lhe Gregorio xv , varao 
de alevantadas virtudes, ñas quaes sobresahia a can
dado. Foi este Pontifico que teve a gloria de decretar 
o culto publico em honra da Restauradora do Carmelo, 
e pela sua bulla de 12 de margo de 1622, em que se 
declara que as obras de Santa Thereza se achara sa
turadas de boa doutrina, inundadas pelo orvalho da 
Divina Sabedoria, chelas de perfumes da devogao, pro-
prias para fazer nascer ñas almas fiéis o desojo da pa
tria celeste, foi Thereza de Jesús inscripta no catalogo 
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dos bemaventurados e auctorisado o sen culto pu
blico. (*) 

No mesmo dia era que Gregorio xv celebrando o 
dia do seu nome e do seu glorioso antecessor S. Gre
gorio Magno, elevava aos altares a imagem de Santa 
Thereza de Jesús, carmelita, promulgava a canonisa-
9ao de outros heroicos confessores, luminares esplen
dorosos da Egreja, a saber: Santo Ignacio de Loyola, 

{l) Foi o Bispo de Salamanca o primeiro que a 10 de mar-
QO de 1602 solicitou do Santo Padre a canoaisa^ao de Santa 
Thereza. 

ComeQOu o proeesso era 1604 e o decreto de beatificagao foi 
publicado a 24 de abril de 1614. O da canonisa^ao é de 12 de 
margo de 1622, cito annos adiante. 

E ' do theor segainte: 
•Era honra da S:;nta a indivisa Tríndade e para exaltagáo 

da fé catbolica e augmento da religiáo christa. cora a auctori-
dade de Deus Todo Poderoso, Padre, Filho e Espirito Santo, e 
dos Santos Apostólos S. Pedro e S. Paulo, e a nossa propria, de-
pois de ter consultado os nossos irraáos, determinamos e defini
mos que os servos de Deus de boa memoria, Isidro, lavrador, 
patrono de Madrid, Ignacio de Loyola, biscainho, do logar de 
Azpeitia, fundador da Companhia de Jesús, Francisco Xavier da 
mesma Companhia, e Thereza de Jesús y Ahumada, natural de 
Avila, fundadora da Ordem de Carmelitas descaigas, e Filippe 
Neri, florentino, fuodador da Coogregagáo do Oratorio, sao San
tos dignos de ser inscriptos no respectivo catalogo, e n'essa qua-
lidade abi os inscrevemos, determinando que todos os annos no 
dia do transito de Isidro, Ignacio, Francisco e Filippe, como a 
confessores, nao Pontifiees, e no de Thereza só como Virgem, cele
bre a Egreja os seus offlcios devota e solemnemente. E sobre isto, 
aproveitando-nos da mesma auctoridade, a todos quantos verda-
deiramente penitentes e coofessados, visitarem devotamente os 
sepulchros dos mesmos Santos, nos dias das suas festividades, 
em quaesquer annos, concedemos um anno e quareota dias de 
indulgencias e aos que isto flzerem ñas oitavas das suas fastas, 
cmcedemos quareota dias.» 

Urbano vm a 21 de julho de 1627, a instancias d'el-rei Fi 
lippe iv, transmiltidas pelo Conde Duque de Olivares, fundadas 
no voto da corte de Castella, decretou que Santa Thereza de Je
sús fosse reconhecida como padroeira de toda a Hespanha. 

Este decreto nao chegou, todavía, a jer reconhecido geral-
mento n'esta nagao, por causa do padreado do Apostólo S. Thiago. 



246 

fundador da Corapanhia de Jesus; S. Francisco Xa
vier, da mesma Companhia, cognominado o Apostólo 
das Indias; Santo Isidro, lavrador, padroeiro de Ma
drid, que elle santificou pela sua vida e pelos seus 
milagros; e S. Filippe Neri, fundador da Congrega5Íío 
do Oratorio. Foi n'esta companhia de primeira esco-
Iha e selecgflo, que Santa Thereza foi declarada mere
cedora do culto publico, e das homenagens dos fiéis. 

O seculo em que Santa Thereza floresceu, legando 
de si tRo boa memoria, foi a era esplendida das artes 
e das letras, que se denominen o seculo de Leao X, 
esse magnifícente Joao de Medici, que fez tao grandes 
cousas, e presidiu a uma d'essas épocas brilhantes, 
que sao assignaladas na historia como excep5oes ao 
curso geral dos acontecimentos. Foi esse o seculo de 
Raphael, Miguel Angelo, Ariosto, Caravagio, Bemba, 
Machiavel, Berni, Guichardin, etc. Tambem n'elle al-
vorecera e finára-se o maior poeta portuguez, o mais 
alevantado espirito que illurainou as regiSes litterarias, 
em que a nossa lingua domina. Egualmente os nossos 
mais primorosos classicos escreveram n'esse tempo; e 
a nossa patria se guinden ás maiores grandezas, que 
a historia universal registou" com admirado, e ao 
mesmo tempo baixou ao maior infortunio, de que nunca 
se restabeleceu completamente. 

Foi durante a vida de Santa Thereza que comegou 
e terminou o concilio de Trente, essa notavel e esco-
Ihida assembléa, onde se tomáram as resolugoes mais 
sabias e prudentes, que ainda hoje sáo a lei disciplinar 
da Egreja, e a regra interpretativa da theologia do
gmática. 

E se esse seculo teve a gloria de produzir a an
gélica reformadora do Carme, nao foi essa a única no-
tabilidade de sanctificaíjíío que o assignala. Santo Igna
cio de Loyola nascia no meio das montanhas da Biscaia 
ao fenecer do seculo décimo quinto, quando Gut-
temberg pela inven^So dos caracteres movéis da ira-
prensa i a revolucionar o mundo; quando mares dila-
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tados e térras remotas se apresentavam á ousadia dos 
navegadores e á ambigao das conquistas e da dilata-
£ao dos imperios; quando o germen da revolugao re
ligiosa, ainda latente, ia desenvolver-se e incendiar a 
Europa; quando á voz poderosa do Summo Sacerdote 
Roma sepultada sob um rnontao de ruinas surgia ra
diante para as artes e para a reconstituido da histo
r ia ; quando elle respondía aos ataques e agressoea dos 
heréticos e dos seus auxiliares em todos os estados da 
vida civil, levantando essa maravilhosa basílica de 
S. Pedro, alicergada no circo de Ñero, e encimada 
com o pantheon d'Agrippa; quando íinalmente o mun
do em uma crise de evolu^ao, tansfbrma$ao e rebelliao, 
apresentava nova face, e offerecia nao conhecidas re
gióos para a actividade humana. Era n'essa época que 
as portas infernaos se abriam de par em par para ar
remeter vigorosamente contra a Egreja, e que ia tor-
nar-se verdadeira ou provar-se inefficaz a promessa 
solemne de que ellas nao prevaleceriam contra a 
Egreja. 

Foi no seculo em que Leonardo de Vinci ensinava 
a pintura em Florenga, em que Julio Romano e Ra-
phael ornavam o Vaticano com os seus adrairaveis 
frescos, em que Machiavel ensinava a historia, em que 
as mathematicas se formavam, a anatomía e as scien-
cias naturaes se estudavam, quando a poesia se lapida, 
a astronomía deixa de ser astrologia, e Luthero prega 
a, revolta no coragao da Europa, que apparece o he
roico cántabro com a sua divisa—ad majorem Dei 
gloriam—, disposto a luctar com as for$as hercúleas 
da sua intelligencia e do seu corado pela salvagao dos 
seus semelhantes. E secundando-o, collocam-se a seu 
lado os primeiros nomos históricos das nagoes, e nao 
pela espada, mas pela palavra, nSo com a armadura 
mas com a roupeta, nao pela violencia, mas pela bran-
dura e humildade, adquirem nomeada mais illustre do 
que essa que haviam bordado e traziam esculpida em 
altivas divisas nos seus escudos de combate. 
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O duque de Gandía, e S. Francisco Xavier as-
sombram o mundo pelas virtudes, e pelos sacrificiosr 
Laynez e Canisius pela sciencia e erudigao. E em-
quanto a Companhia de Jesús fructifica admiravel-
inente, continuando o apostolado dos bellos dias do 
alvorecer do christianismo, S. Luiz Bertrao, tomando 
por modelo S. Vicente Ferrer, cóbre se com o habito 
de S. Domingos e reunido a outros religiosos da sua 
ordern e de S. Francisco vai levar a boa nova e as 
palavras da salvagao aos selvagens do novo mundo; e 
depois de regressar á patria concorre com seus con-
selhos para a obra providencial de Santa Thereza de 
Jesús . 

E com estes e com o mesmo intento, mas sob for
mas variadas, apresenta-nos esse seculo décimo sexto, 
sera duvida um dos mais celebres na historia os gran
des nomes, inscriptos no agiologio catholico, de Carlos 
Borromeu, Gamillo de Lelis, Philippe Neri, Félix de 
Cantalice, Paschoal Baylao, Seraphim do Monte Gra-
nario, Francisco Caracciolo, Bento de Philadelphia, 
Nicolau Factor, Joao d'Avila, André Avelino, Luiz 
Gonzaga, Pió v, Estanislau Kostka, e outros muitos 
santos, que esmaltara as paginas mais bellas da his
toria ecclesiastica; e como as virtudes heroicas nao 
sao monopolio exclusivo do sexo forte, o sexo piedoso, 
que prestava o sen valioso tributo dando-nos Santa 
Thereza de Jesús, oíFerecia além d'ella as gloriosas 
María Magdalena de Pazzí, Catharina de Palma, Ca-
tharína Ricci, Maria de Bagnesi e Catharina de Car
dona. 

Foi no meio d'estas grandes notabilidades do mun
do e do Ceu, que se avantajou a fervorosa reforma
dora do Carmelo; e essa humilde freirá, pobre, sera 
protecgao, sera auxiliares, era lucta permanente con
tra a sua propria ü r d e m , contra Prelados, e todas as 
invejas, raalquerenjas e estorvos; fraca, doente, peni
tente e sempre contemplativa, apoz vinte annos ape
nas de esfor^os, desde que iniciou a reforma, logra 
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deixar á sua morte fundados e estabelecidos os mos-
teiros de religiosas descalcas, que mencionamos n'este 
breve bosquejo da sua vida, e além d'estes mais quin-
ze para frades do mesmo instituto, que ficaram esta
belecidos em Darnelo, Pastrana, Manura Compluto, 
Altamira, Granada e Ropecula, Sevilha, Almodovar, 
Veas e Baera, Valladolid e Salamanca, o da Madre 
de Deus, e finalmente um em projecto para Lisboa, 
que se realisou pouco depois do seu passamento. 

Eis a bella biographia da ardente Seraphina do 
Carmello, um dos seres mais admiraveis que depara
mos na historia da Egreja e ñas glorias da na5ao 
hespanhola. 





CAPITULO ÍX 
Haec est domas Dei et porta ccli. 

Genes, xxvm. 17 

SUMMARIO 

Introfluccao da reforma carmelita em dífterentes nadóos. Separa-
cao da ordem reformada do Capitulo geral. Provincia de S. 
Filippe em Portugal. Frei Ambrosio Marianno. Zelo de Fiilppo 
ii pela ordem dos carmelitas. FundaQáo em Lisboa. Rigorosa 
observancia do novo convento. Missionarios carmelitanos. Fuo-
dagáo do convento de religiosas de Santo Alberto. A Madre 
María de S. José prioreza. Profissáo de urna fllha do Impera
dor da Allemanha. Disciplina severa DO convento de Santo 
Alberto. IntroducQao das religiosas flamengas em Lisboa. Hoa-
pedam-se no convento de Santo Alberto. A ordem carmelita 
em Portugal. FundaQao de Cascaos. Fundado d'Evora. Fun-
dagáo de Altar do Chao e extincQáo d'este mosteiro. Convento 
de freirás em Cascaos. Fundado em Figueiró dos Vinhos. 
Fundaijao do Collegio de Coimbra. S. José dos Mariannos. Ur
sulinas de Pereira. Fundado no Porto. Desejos de se fundar 
um deserto carmelitano. Diffleuldad^s que surgem. Procura se 
local. A serra do Bussaco. Excelleneias d'este ermo. Exemplos 
maravilbosos de seas moradores. 

|E durante a vida, Santa Thereza no 
raeio das contrariedades que experi-
mentou, foi objecto da mais profunda 
e sincera admiragao e respeito, a sua 
fama posthuma foi raaior ainda, e a 
familia carmelitana descalca augmen

ten consideravelmente. O sen instituto propagou-se em 
Hespanha, Franga, Portugal e em entras nanees. J á no 
anno de 1582, em que a Santa fallecen, se fizeram al
tas diligencias para introduzir as carmelitas descaigas 
em Franca, mas esses desejos só se poderam realisar 
•em 1604, indo estabelecer o convento de Pontoise a 
Madre Anua de Jesús, que fora a primeira prioreza em 
Granada; e acorapanhara-a a Madre Anua de S. Bar-
tholomeu, a amiga intima e companheira constante da 
Santa Fundadora. Em 1607 a mesma illustre Madra 
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Anna de Jesús a pedido dos archiduques, governado-
res de Flandres, foi fundar mosteiros n'aquelle paiz. 
Por esse tempo promovia-se a canonisagao de Santa 
Thereza, e o Rei de Franja Luiz x m em 31 de Ja
neiro de 1615 e sua augusta Mae escreviam ao Papar 
que entao era Paulo v, pedindo-lhe para que se apres-
sasse o processo e a gloriosa eleita podesse ser collo-
cada sobre os altares. Difficil poréin nos seria seguir mes-
mo em escorio o alargamento da familia carmelita, noŝ  
diversos estados. As chronicas, que abundam na vastis-
sima bibliotheca carmelitana, esclarecerao sobre isto os 
curiosos n'esta especialidade da historia ecclesiastica. 
Basta que digamos aqui que depois do Breve de Gre
gorio x m que estabeleceu para as carmelitas descaiga» 
um provincial especial, dependente todavía do geral da 
Ordem, Sixto v Ihes conceden um vigario geral e Cle
mente Y i n em 1593 os emancipou completamente, cons-
tituindo-os em Ordem distincta, com seu geral priva
tivo. E em 1600 crearam-se até duas congrega§oes 
separadas a italiana, e a hespanhola; aquella teve de 
subdividir-se em dezesete provincias, em que entravam 
a Allemanha, a Polonia, a Bélgica, etc; a hespanhola 
teve seis provincias e se estendeu aos paizes recente-
mente descobertos e conquistados. Tambem se creou 
outro ramo da familia carmelita denominada de S. 
Paulo, cujo fim principal era missionar entre os infieisf 
e essa congregagao estabeleceu casas em Ispahan, no-
Sind e Patah, no Mogol, no Malabar, era Alepo, e em 
Groa, etc. Os progressos d'esta ordem podem apreciar
se no livro—Reforma de los descalzos de Nuestra Signo-
ra del Carmen—escripta por Fr . Francisco de Santa 
María. 

Sera nos occuparmos pois do alargamento prodi
gioso d'esta veneranda Ordem, quer sob a regra mit i
gada, quer pela reforma, quer pela divisao terceirar 
sobre que se podiam escrever volumes, diremos alguma 
cousa acerca da Ordem dos descalzos em Portugal, 
denominada a provincia de S. Filippe, ácerca da quaí 
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temos um;i excellente chronica, escripta pelo Padre 
Fr . Belchior de S. Anua, Doutor na sagrada Theolo-
gia, continuada por Fr. Joao do Sacramento e por F r . 
José de Jesús María, a qual nao vai além do meado 
<io seculo décimo sétimo, quando a Ordem floresceu 
ainda em Portugal por perto de duzentos anuos. Esta 
obra forma tres grossos volumes a duas columnas por 
pagina, e ahí a alma se deleita e expande percorrendo 
o jardim aprimoradamente cultivado das virtudes dos 
ülhos e filhas da veneranda Santa Thereza de Jesús . 
Seria difficil compendiar d'ahi e de outros escriptos 
sobre os carmelitas o muito, que pode interessar aos 
amigos de leituras de vidas dos héroes da Santidade, 
novas perolas, que esmaltam a coroa formosa da San
ta. Pouco diremos pois em additamento ao panegír ico 
da heroica fundadora. 

Sonhava ella com o estabelecimento da Ordem em 
Portugal, muito especialmente depois do desastre de 
Alcacer-Quibir, sobre que Deus Ihe fez saber que os 
portuguezes se achavam assás purificados para irera 
gozar a bemaventuranga. (*) Entao pensou ella: se 
entre soldados se encontram tao boas almas, que fará 
entre religiosos e religiosas? Desde logo pensou em 
alargar a reforma a este reino, e foi o venerando Fr . 
Ambrosio Marianno, que veio a Lisboa, ainda em vida 
da Santa, e quando Portugal j á se achava annexado a 
Hespanha, para este intento. 

(') Nao seria fácil que hoja houvosse egaal iospira^ao, pois 
em preseoga do que a impreasa pob ica, do que ñas asíembleias 
populares se proclama, do que faz o governo e os outros poderes 
públicos, nao é a religiáo catholica actualmente o carácter pro-
dommante da nacjao portugueza. Fóra de Portugal a sua fama é 
ainda mais desgranada do que a realidade. O espirito da immo-
ralidade e do atheismo só assopra com forga e vigor nos grandes 
centros da popula<jáo, e em especial no Porto, onde algumas du-
zias de devassos dao as cartas. 

Fóra d'esses fosos d'iafec^áo, o sentimeuto religioso ainda 
hoje se avantaja ao da descrenga, que ó symptoma da perversáo 
moral e da ausencia absoluta de criterio, e de conhecimaolos. 
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Fr . Ambrozio vivera muitos annos como eremita,, 
seguindo Frei Joao da Miseria, de que j á fallamos; e-
estava aquello em Madrid, quando a Madre Thereza 
ia fundar em Pastrana. 

Era sua intenQao n'essa occasiao ir a Roma solici
tar do Papa a approvagao para um instituto eremíti
co, quando teve uma entrevista cora a Santa, que Ihe 
fez conliecer que tudo quanto desejava, encontrarla,, 
sem necessidade de novo instituto, fazendo-se carme
lita descaigo. «Padre meu, Ihe disse a Santa, isso que 
com tanto trabalho busca, e pretende approvar pelo-
Papa, eu Ih'o darei approvado por multas centenas de 
annos, qualifioado com a vida de innurneraveis santos, 
patrocinado do Ceu com milagros sem numero, e con
firmado multas vezes pela séde apostólica». Deu-lhe a 
regra do Carmo, que comslgo trazia, e Ambrosio, me
ditando-a e estudando-a, sentiu-se abrazar em desejos 
de abra§al-a e communicou ao seu companheiro o se» 
pensamento. Tanto este como aquello ficáram satisfei-
tissimos e tomáram logo a resolugao de vestir o hábito-
carmelitano, o que fizeram, fundando-se o mosteiro 
da Pastrana, onde Ruy Gomes Ibes havia j á dado uma 
ermida, que lá possuia, assistindo á entrada no novi
ciado a Madre Santa Thereza, e depois á profissíío, 
realisada em 1575. 

Frei Ambrosio dizia para a reformadora: «Madre 
j á que me vestiu o habito, pega a Deus que me assente 
bem, e que faga as obras de perfeito religioso.» Santa 
Thereza Ihe responden: «Assim, filho, o pedirei a Dous, 
ainda que minha maldade impedirá o ser ouvida». 
Pouco depois surgía a violenta tempestado coutra a 
familia descaiga, de quo j á tratamos, e quando a bo-
nanga veio em 1579 com a separagao das provincias, e 
a nomeagao de provincial, que foi Fr . Angelo de Sa-
lazar, j á Fr . Ambrosio havia conquistado gloriosas 
palmas na defeza da Ordem, e no exercicio das mais 
acrisoladas virtudes. Foi escolhido em 1581 para vi» 
a Portugal; e Ihe deram por companheiros entre cu-
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tros a Fr . Gaspar de S. Pedro e Fr . Jo3o Evangelista, 
ambos varSes contemplativos e muito illustrados Antes 
de partir foi despedir-se de Santa Thereza em Avila, 
onde se achava entao, afira de ouvir d'aquelle oráculo 
os necessarios conselhos e advertencias; foi acolhido 
com excepcional affabilidade e benevolencia, recebendo 
grabas pela difficil empreza, que aceitára. Postos a ca-
minho os enviados conservaram durante a longuissima 
viagem, que ia d'alli a Lisboa, o espirito e as obriga-
95es de communidade, como se estivessem em um con
vento e nao em jornada. Chegados a Lisboa El-Rei 
D . Filippe II que entao ahi se achava, tendo vindo to
mar posse do reino, cuja coroa vagára pela morte do 
Cardeal Rei, receben Frei Ambrosio com o maior ca-
rinho e regia gra5a, desojando Sua Magestade que a 
fundaQao corresse por sua conta, mas o humilde car
melita nao acceitou, dizendo ao Soberano que o seu 
convento seria de estreita pobreza e por isso apenas 
acceitaria um pequeño subsidio para pagar o aluguer 
da casa, que alugaria, emquanto a nao tivesse propria, 
solicitando apenas esta merce e nao querendo mais da 
real munificencia. El-Rei admirado por esta abnega5So 
e vendo n'ella o verdadeiro espirito religioso, a tudo 
annuiu e mandón dar-lhe cem mil reis por anuo, pagos 
da casa das carnes. 

Foi depois solicitar licen^a do Arcebispo de Lisboa, 
que entao era D. Jorge d'Almeida para poder fundar. 
Ficou satisfeito o Prelado com a presen§a do religioso, 
cuja fama de virtude chegava j á ao seu conhecimento, 
e com a obra projectada e Ihe enderegou as seguintes 
palavras: 

«Don licen^a a Vossa Reverencia com muito gosto, 
porque en tendo que Deus os traz de Castella a este 
reino, para serem em algum modo mesinha dos males 
que de lá nos tem vindo.» Este illustre Prelado conhe-
cia que os bons sSo escudo contra males promovidos 
pelos peccadores, e que assim os nevos religiosos se-
riam protec^So para este paiz entSo tao desgranado, e 
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por isso os protegeu muito, com avultadas esmolas e 
outras mercés, sendo tambem grandes devotos d'esta 
Ordem D. Duarte de Castel-Branco, que foi conde do 
Sabugal e sua esposa D . Izabel de Castro, que, em 
recompensa da sua devo§ao, tivera venturoso fim, ara-
parada na hora extrema pelo virtuoso carmelita. Nao 
menos solicito em conceder licen§a para a fundagáo foi 
o senado de Lisboa, de que faziam parte Alvaro de 
Souza, Filippe d'Aguilar, e Diogo Lameira, nomes de 
feliz recorda^ao para a ordem carmelita e para a reli-
giao em geral. 

Muito tambem a favoreceram os Padres de S. Do
mingos e da inclyta companhia de Jesús, onde sempre 
se encontraram sinceros admiradores de tudo quanto 
é nobre, elevado e santo. Procurou casa apropriada o 
illustre commissionado e uma encontrón á Fampulha, 
que Ihe parecen conveniente, por estar longe do cen
tro da cidade e do grande movimento, que n'ella ha-
via, e além d'isto em sitio airoso e saudavel. N'esta 
casa nao veio a permanecer afinal o convento, mas 
alli se collocou provisoriamente, havendo até a vanta-
gem de estar a casa desoccupada, e com muito boa 
vontade da parte do dono cedida para o intento. Deu-
Ihe o nome de S. Filippe, attendendo a que o Rei era 
Filippe II, e que este muito protegerá o estabeleci-
mento do novo mosteiro, e por isso muito Ihe deviam. 
A regra era alli observada severissimamente; clausu
ra de celia, salva urgente necessidade; jejum desde a 
exaltado da Cruz a 14 de setembro até á Paschoa, 
salvos os domingos; abstinencia perpetua de carne, 
salvo caso de doenga, que fosse grave, em que pouco 
uso de carnes se pode fazer pelo fastio; obra de maos, 
segundo os preceitos de S. Paulo; silencio de comple
tas até prima; capitulo conventual aos domingos para 
exhorta^ao ao bem e remedio ás imperfeigoes; obe
diencia plenissima em tudo; pobreza absoluta; o reli
gioso dormia sobre tabeas e tinha só duas mantas para 
agasalho, uma alraofada de panno á cabeceira; tinha 
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duas túnicas de estamenha; em cada celia havia urna 
pequeña pía d'agoa benta, urnas disciplinas, urnas con-
tas para rezar, um tinteiro e pennas, urna banca, urna 
«atante tosca com um breviario, urna vassoura para 
varrer, urna candeia para alumiar. Nada mais era 
permittido ter na celia sem licen5a expressa do Pre
lado ; e até sobre as correas, breviarios, contas e cel
ias deitavara sor tes de tempes a tempos, para nada 
considerarem como proprio. Havia duas horas por dia 
de ora$ao mental no coro, que passavara de joelhos, 
urna de manha outra á tarde, e dois exames de con-
sciencia tambem diarios. 

O jantar era frugalissimo, para que a abundancia 
da ra§áo nao alentasse estímulos dos sentidos; e mui-
tos dos religiosos, achando ainda moderado este régi
men, solicitavam licenga para mais fortes austerida
des, que Ibes eram concedidas algumas vezes mas por 
poneos dias, e sem licenga expressa nao era permit
tido exceder as obrigagoes, impostas á communidade. 
Com este rigor e vida severa parecería que os reli
giosos andariam tristes e se definhariam em langor; 
mas nao succedia nunca assim; o exercicio continuo 
da oraQao os trazia engolfados nos gestos celestiaes, 
e os seus semblantes revelavam a alegría, e a paz que 
os dominava interiormente. Esta vida angélica era 
urna transi^ao deliciosa entre o tumulto do mundo 
que deixavam, e a tranquilidade eterna, para onde se 
encaminhavam; para tornal-a mais suave ainda, os re
ligiosos afervoraram-se ñas suas penitencias e nos sa
crificios; era mister o Prelado a cada passo impór-lhes 
preceitos para moderar o seu ardor, sendo raras as 
transgressoes, que era necessario castigar, no que 
tambem se era rigorissimo. Assim dentro em pouco 
foram os carmelitas admirado em Lisboa, sendo no
torio o seu silencio, retiro e perfeigao, a huraildade da 
seu habito e trato, e a sua vida tranquilla no meio do 
tumultuar de uma cidade populosa, que n'esse tempo 

t s 
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era imporio do commercio da America e das Indiasr 
e talvez o mais importante centro de trafico em todo 
o mundo. Por outra parte no confissionario e no pul
pito faziam grandes servigos e tiravam conhecido pro-
veito e fructo, encaminhando muitas almas para o 
ceu. E em tudo se abstinham dos negocios temperaos.. 
El-Rei D . Filippe procurava entreter-se com o supe
rior Frei Ambrosio, e Ihe mandava recado para vir 
ao pa50, ao que obedecía sempre; e succedendo con-
sultal-o um dia sobre negocios d'estado, respondea-lhe 
o pobre eremita : «Senhor, arriscam-se negocios tem
peraos, mettendo-se n'elles as pessoas a quem Deus 
tinha encarregado outros differentes os do espirito; por 
ser cousa certa, que a graga e favor particular, sem-
o qual nada bem succede, Deus nao nol-o deve, e a 
ninguem menos, que a quem se mette ou vai onde-
elle o nao chama ou manda.» 

E como era preciso aceitar novi§os e muitos sê  
offereciam, movido o seu coragao pelo que viam e ou-
viam e pela gra5a divina, preparava Fr . Ambrosio 
urna parte da casa para isso, fazendo estreitissimas 
celias, onde os postulantes mal podiam caber; e foi o 
primeiro mestre no noviciado o Padre Frei André da 
Concei§ao, natural do Algarve, varao de vida irrepre-
hensivel, e muito apto para encaminhar na via da per-
fei§ao religiosa futuros monges do Carme, que haviam 
de continuar as tradigoes rigorosas d'esta santa institui-
gao. O noviciado era severissimo, nao só para experi
mentar a vocaíjao dos admittidos, mas para habitual-os 
a essa obediencia incondicional, que é o signal distin-
ctivo do verdadeiro religioso, porque a maior das vi
ctorias ó a que se obtem sobre si mesmo, aniquilando-
nos completamente, e sopeando além de todas as in-
clina9oes dos sentidos, a ventado propria e estima, a 
honra, e finalmente tudo quanto é pessoal, para nao 
tratar senao de Jesús Christo é da salvagao eterna. 

Ainda El-Rei D . Filippe se achava em Lisboar 
quando este catholico monarcha lembrou a Frei Am-
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brosío quanto seria do servido de Deus e seu que al-
guns religiosos carmelitas fossem missionar a Angola e 
Congo, onde tanta mingoa havia de missionarios e tao 
extensa era a vinha do Senhor para cultivar. Parecen 
bera ao devoto Prelado que assim se fizesse, mas como 
fosse pequeña a communidade e nada podesse fazer 
sem consultar o Provincial Frei Jeronymo Graciano, 
ao Kei prometteu que Ihe mandarla propór negocio de 
tanta importancia, tanto maior quanto havia ainda 
poneos religiosos na provincia descama e menos apta 
se afigurava ser esta para a missao, por ser o seu in
stituto de contemplagao e apenas uma congregagao de 
eremitas. 

Recebida a communicaejao pelo Provincial discutiu 
o assumpto com os mais doutos e importantes mem-
bros da Ordem, e embora encontrados fossem os pa
receres, a decisao foi tomada no sentido de se envia-
rem missionarios, annunciando-se nos conventos a pro
posta, para que so fossem os religiosos que voluntaria
mente se prestassem a este servido de tanto risco e 
difficuldade, j á pela distancia e incommodos da viagem, 
j á pela inclemencia dos climas, j á pela ignorancia das 
linguas, j á pela barbarie das gentes, com que iam 
lidar. Sem embargo de tudo isto, foi consideravel o 
numero dos monges, que se offereceram para a arris
cada missao. De entre os apresentados, escolheu cinco 
o Provincial, e vieram todos juntos a Lisboa, reco-
lhendo-se no convento da Ordem, d'onde Fr . Ambrosio 
os levou ao pago para beijarem a mao a El-Rei e re-
ceber as suas instruegoes. 

Muito estimou o Soberano esta visita e a resolugao 
firme dos enviados, porque muito a peito teve sempre 
o adiantamento espiritual de quantos se achavam sub-
jeitos ao seu sceptro, que n'essa época dominava na 
maior parte do mundo, na Europa^ Asia, Africa e 
America. A chronica nos deixou os nomes d'esses ser
ves de Deus, que se propunham a ir evangelisar os 
selvagens d'Africa, e tambem o registe deixou do ma-
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logro da sua missao, dando-lhes Deus premio sem 
maiores trabaihos e fadigas, porisso que sossobrára a 
navio que os conduzia ás praias africanas, tendo lar
gado do porto de Lisboa, com a intengao de se sacri-
licarora pelo amor do próximo. 

Nao mais venturosa foi a segunda missao, que com 
o mesmo zelo se preparen apenas foi conhecido o ma
logro da primeira; porque indo outros cinco missiona-
rios em um navio do Estado, deu-lhe caga e aprisio-
nou-o um navio, tripulado por francezes lutheranos, 
que exerceram a sua vinganga, pondo a tormentos os 
pobres carmelitas; e como os corsarios pensassem que 
seria fazer-lhes mercé dar-lhes a morte, arremessa-
ram-os em completa nudez em uma iiha de Cabo 
Verde, d'onde depois de muitas difíiculdades e traba
ihos volveram ao reino, sem terem podido fazer cousa 
alguma de proveito, como desejavam. Foi mister or-
ganisar terceira missao, que acorapanhou o Bispo de 
S. Thomé, D . Martinho de Ulloa, de conserva com 
uma esquadra, capitaneada por D . Duarte de Mene-
zes, que ia de viso-rei para a India. 

Aportarara estes finalmente a Angola a 14 de se-
tembro de 1584, tendo vellejado de Lisboa a 10 de 
abril antecedente. O éxito d'esta missao foi importante, 
e d'ella nos deixou o Padre Frei Diogo da Encarnagao 
farta noticia ñas cartas enderegadas para Lisboa. 

Vimos os principios do estabelecimanto dos carme
litas descalzos em Portugal. Ao contrario do que suc-
cedeu em Hespanlia foram em Portugal os frades, que 
precederam as freirás do Carmo. Vieram estas alguns 
annos depois, quando o exemplo que davam aquelles 
fez anhelar pela vinda das senhoras, que professavara 
a mesma regra. A pedido e instancias dos moradores 
de Lisboa foi Fr . Anselmo a Sevilha fallar á Madre 
Prioreza Maria de S. José, e consultar sobre o assum-
pto o Provincial Frei Jeronymo Graciano, que annuiu 
ao pedido. A duvida estava em ser a primeira funda-
9ao em Lisboa ou em Evora, onde o Arcebispo o se-
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nlior D . Theotonio de Braganca, que como j á vimosy 
era dedicado admirador de Santa Thereza, quería que 
se fundasse a casa mai d'esta veneranda Ordem peni
tente. A Madre Maria de S. José, urna das íilhas pre
dilectas de Santa Thereza tendo orado fervorosamente 
para que Deus a inspirasse n'esta opgao, resolveu pela 
cidade de Lisboa; e com o fim de fundar alú, partiu de 
Sevilha, em companhia das religiosas Maria dos San
tos, Branca de Jesús, Iguez de Santo Elisen, todas 
tres discipulas da Matriarcha; e com este núcleo veio 
a Ordem reformada carmelitana de Hespanha para 
Portugal, sahindo todas de Sevilha a 10 de dezembro 
de 1584, acompanhadas por Fr . Ambrosio, Prior de 
Lisboa, e Frei Antonio de Jesús, Prior em Sevilha, e 
outros individuos, entre os quaes um ñdalgo muito pie-
doso, Pedro Cereco Pardo, que á sua custa quiz fazer 
todas as despezas da jornada. Chegaram a Lisboa na 
vespera de Natal, e como nao tiuham casa foram ha
bitar um convento de dominicas á Anniniciada pela re-
commenda§ao do Eminentissimo Cardeal Archiduque. 
Foram as religiosas carmelitas recebidas com especial 
agasalho pelas dominicas, que n'ellas residía o amor 
da virtude e da perfei§ao, e nada ha mais agradavel 
para quem tem este amor do que fazer convivencia 
com quem se consagra aos exercicios, que conduzem 
a esses altos dons, os mais sublimes que podem ima-
ginar-se e comprehender-se. E com efFeito as maravl-
Ihas de penitencia e meditagao, que trouxeram do seu 
mosteiro, as manifestaram em todo o esplendor n'este 
convento dominicano, em que eram hospedas, deixando 
a todas as religiosas edificadas e admiradas de tíío 
grande e milagrosa perfeÍ9ao. D'aqni resulten que as 
dominicas amaram estremecidamente as illustres visi
tantes, e tanto durante o tempo, que as tiveram dentro 
de seus muros como depois, Ihes dedicaram sempre a 
mais guindada estima e sincera amisade. 

Procurou o Padre Provincial casa accommodada 
para o mosteiro das Carmelitas e encontrando-a em 
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Santos-o-Velho lá entraram as virtuosas hospedas da 
Annunciada no dia 19 de Janeiro de 1585, tendo per
manecido entre as dominicaa menos de um mez, com 
grandissimo pezar d'estas, que por muito maior dila-
gao quizeram possuir no seu gremio estes admiraveis 
exemplares de perfei^ao evangélica. O Eminentissimo 
Cardeal Archiduque foi o mais decidido protector do 
novo instituto, e tanto o considerou e tao alto o ava-
liára, que n'elle introduzira sua Augusta sobrinha, filha 
de seu irmao o Imperador Mathias, que ainda entao 
nao reinava. 

Esta senhora, que entrára na clausura, para exer-
citar-se ñas ligoes praticas da virtude, veio a tomar o 
habito de carmelita descaiga, 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 rega
los pelas asperezas e austeridades da vida monástica. 
Que forja tem o imán da virtude para attrahir ainda 
as pessoas mais altamente collocadas, nao so pelonas-
cimento, como pelos dotes de fortuna e respeitos do 
mundo! No claustro fora subdita exemplar a augusta 
princeza, subjeitando-se voluntariamente a todas as 
regras da santa obediencia. Veio depois a ser prioreza 
no mosteiro, mais tarde fundado em Carnide, da mes-
ma regra. [ l ) 

O convento de Lisboa teve a invocagao 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 Maria de S. Jo
sé, que fora uma das filhas predilectas da Santa fun
dadora. 

i1) A ordem carmelita em Portugal conloa entre os seas 
membros outra seohora de regia estirpe, a senhora D. Maria, fl-
Iba natural d'El-Rei D. Joáo iv, que oasceu em 30 d'abrll da 
1644 e falleceu a 7 de fevereiro da 1693. 


