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A VISITA DE 

D. PEDRO II A S. PAULO 

VINÍCIO STEIN CAMPOS 
(Inst. Hist. e Geogr. de S. Paulo) 

(f ltima fotografia de Dom Pedro 11) 

D. Pedro II, em sua fala do trono, de 
14 de setembro de 1845, anunciando seu 
desejo de conhecer o vasto Império que 
lhe competia governar, escreveu: «De- 
sejoso de conhecer pessoalmente as Pro- 
víncias do meu Império, tenciono visi- 
tá-las oportunamente e confio que esta 
resolução preencherá os votos do país 
e os de meus representantes.» 

Era o inicio de uma sábia política de 
permanente contato com as unidades 
territoriais que compunham o continente 
nacional, seja para consolidação dos 
liames que asseguravam a sua integri- 
dade, seja para estimulo dos polos que 
se engendravam no processo de seu de- 
senvolvimento, abrindo promissoras 
perspectivas para o seu grandioso fu- 
turo, como foi o caso especial da terra 
paulista. 

O jovem monarca não completara 
ainda vinte anos quando empreendeu a 
sua primeira penosa e longa viagem 
pelos mais distantes rincões do Brasil. 
O Rio Grande do Sul, graças ao concur- 
so do gênio militar e político de Caxias, 
voltara, pacificado, ao seio da nação, 
congraçadas em Ponche Verde as 
cortes armadas que se digladiaram por 
dez anos nas sangrentas batalhas da 
Revolução Farroupilha. 

Depois de percorrer em companhia 
de Tereza Cristina a terra riograndense 

e fazer sentir ao heroico povo gaúcho 
o interesse do Imperador no conheci- 
mento pessoal de sua Província, seus 
problemas e suas reivindicações, depois 
de visitar Santa Catarina, D. Pedro II 
e sua comitiva desembarcaram em San- 
tos às 17 horas do dia 18 de fevereiro 
de 1846. 

Era o seu primeiro contato com a 
terra natal do grande Andrada. De 18 
a 24 permaneceu em Santos, visitando 
a cidade, suas igrejas, seus si tios histó- 
ricos, as instalações do porto, São Vi- 
cente e as ruínas remanescentes dos 
velhos tempos vicentinos. 

Dia 25, às 6 horas da manhã, o casal 
imperial enfrentou a emocionante ca- 
minhada serra acima, rumo a São 
Paulo. Dia 26 estava em São Bernardo. 
Alcançava a seguir a Capital da Pro- 
víncia, onde se demoraria até 15 de 
março, num estudo paciente e meti- 
culoso da cidadezinaha paulistana e 
seus arredores. O Imperador, bom ca- 
valeiro, afeiçoado ao esporte cinegético, 
encontrou nos matos e campos que en- 
volviam a urbe paulistana, compondo-lhe 
uma paisagem deliciosa, densamente 
povoada de caça abundante e variada, 
o terreno ideal onde satisfazer seu en- 
tusiasmo pelo esporte predileto. Mas ao 
lado da diversão, da cavalgada e das 
exaustivas caminhadas pelas cercanias 
da cidade, D. Pedro não se recusava às 
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-no uioo opopmís aja ioj 'oojíj opunSss 
ojad anssBd ob a uibabi^ob as {[B anb 
soBpBpio sibui aod a 'sbaia sopi^adaj 
uioa 'ziunií sbSoia uimbBOf bjbuibo 
Bp a^uapisaaj ojad opnpnBS ioj 'oojb 
ojiaiuud ojad apBísafBjj Bng jBssBd 
ov spadsoH o^snSnv o aaqos sajoij 
OpUBbUBI SBiaUBf SB SBpo; UIBAB^Sa 'SBp 
-nsaA a;uauja;uaoap 'SBJoquas sb Ioojb 
ojiaoiud o ojb SBJiauiiBd ap Bpioau 
-jBnâ BAB;sa BqBaoaog ap Bna BuiissmS 
-uoi b '«aopBajjBO» op Bna Bp Bumbsa 
b apsaa opaioj, ap sbiq asop OB^id 
-BO Ojad BpBpuBUIOO [BUOlOBJsI BpjBno 
Bp BtJBiuBjut Bjad opiqaaaj apBisaf 
-bm Bng ioj apuo 'opBuaopB a^uaoiBou 
BABjsa anb Bpnjjv ap xanuBjí asop xauoj 
-oo-axuauax op opBjqos ou as-jBpadsoq 
bojbuoj4 oxsnãnv o opui '-D^a 'saofoj 
'SBquioq sBsopuoj^sa ap oxiBqap 'dfSl sp 
oSjbui ap zz Bip op SBJOq oi sb uibj 
-Bj^ua apuo boa iqsa a^B apBxsafBjv Bng 
JBquBduioDB b uiBjBSSBd jbq 'sopiunau 
qB SBdoj; a oAod ojad 'ouisBisnxua 
apuBjS xuoo 'sopipuodsajaoa uibjoj anb 
sa^sa sbaia 'iBTaaduij adiouiad o Bza^tv 
Bng b a ziu^Bjaduix v apBxsaCBj^ Bng 
b 'aopBaaduij o apBxsafBH Bng b sbaia 
nap odnaã op axuajj bu uiaq BABqoB 
as anb axiaq sanSupdy asof Biaiiod 
ap opBSaiap o OBisndo Bssau íapBxsafBií 
Bng JB^uaiuiuduino ap jazB.id o uibj 
-aAi; opuBnb 'SBjoq baou sb aXB BquBiu 
Bp sBuoq a^as sb apsap 'bxja B^sap BnSaj 
BUin B 'oãjBUXBO ap OIUOUIJBpj OBOf OBp 
-Bpio op oxsBd ou as-no^sod oj;uooua o 
apBxsafBjç Bng ap oj^ucaua ob ji nouSip 

as (oubSia op oBâaoxa uioo) B^siuopis 
-odo opiXJBd op os utn uiau anb bs-jb;) 
-ou BjBd opuas 'sopi^saA axuauiaxuaaap 
sopox 'SOBpBpiO SIBUI 3 SIBOOI SapBpiJ 
-o^nB sb ouioa uiaq 'íBijaduij apBjsafBM 
Bng jBaxuooua b [buotob^j BpiBno Bp 
oBupBnbsa o noxjoA 'opao o^mui BquBui 
Bjad 'zz Bip ON -Bisa b uiBiBssaiâaj 
sa^uBísau so a apBisafBjAI Bng jb^isia Bp 
-uazBj Bpijajaj b uibjoj soBpBpio so^ubj 
a a;uiA OBjug biia Btjsau jbSouiib buia 
axuinSas Bip ou ps anb a jpui-oB;idBO 
o^ip op BpuazBj bu Bip apnbB jboij 
(ipiA[osa.i Bquix bdjbuoh oxsnSny o 
anb oquiuiBO uia uiBiaqnos 'apBxsaCBjv 
Bng JBixuooua b opiBS 'ibuoiobm BpiBno 
Bp siBtoijo a sibdoi sapBptaoxnB aAisnío 
-ui 'soBpBpio B^uaaBnb ap sibui Bip assau 
opuaj, saBiojí joui-OBXjdBO op (oji^ay 
uioa op) BpuazBj bu apBxsafBiM Bng jbp 
-nns ap Biuoq b aAa; iBnb o 'Bpnjjy ap 
zBajaa asof oBxidBO 0|ad sBpBpuBiuoo 
a SBpBziuuojiun utaq SBbBjd B^ua^as 
uioo 'ibuoiobn BpjBno Bp oBupBnbsa o 
bojbuoi^ oxsnSny o jBjquooua b ntnSas 
'BquBiu Bjad 'iz Bip o>j •jbxubC buia 
bxia Bjsau a blibSouiib apuo 'saBJoj^ 
ap BiiaiA uiinbBop jpui-OBjidBO op 
BpuazBj Bxad opuxA 'iz Bip ou BijBXsa 
inbB apBxsaCBjv Bng anb nojBioap a sbio 
-uapiAOjd SBuinãiB jbp ap opuSaxiBaua 
'axuapisaia op suapjo ap axuupnÇB 'BjiaA 
-HO 0P oiuoxuy oosiouBJa -ioÇbim o bixa 
Bxsa b noSaqo 6X Bip o>i "sibui o opn; 
uia a soojb sop oxuauiBqBOB ou 'soqxBq 
-bjx sou apepiAi^B b as-noaqopay 'Buiau 
-Bdj op BoiaqBj bu apBXsafBH Bng uioa 

BABjsa bC anb 'BiouiAoaa Bp axuapisajj 
oiuxa op osiab a^sa opuiA 'oz Bip ou biia 
Bisau BiJBJXua apBxsafBM Bng anb ap 
Biaixou as-aAax oõjbui ap gl V soqiBq 
-bjx so as-uiBJBAiXB OB^ua : OÔJBIU ap 9X 
Bip OU XBXldBO Bp bibs apBxsafBH Bng 
anb osiab aAax anb a^B 'soqiBqBJi snas 
so jBSsaa mas nonunuoo obssiuioo y 
•— SBjpad mauioa sbjbjb sb apuo ibS 
-nx — boijiuSis anb — «VaVílOVilH 
-VHV» — biia B^sap auiou OAixiuiiad o 
uibjbjix KoSníiB So apuo ap a OBpajBd 
axsg sojiaâBSSBd sob Bjnasaaj Bnunuoo 
aaaaajo anb anbsoq opuit um uibuuoj 
a^axi oij o a OBpaaBd o aj^ua uiaxsixa 
anb SB^Bui sb sxod 'B^sap saxuBiiqBq 
sop oiaaoaa BJBd a^B oudgjd a oxiuoq 
oxinui oiassBd opiuajaj o opuBoij 'biia 
Bisa b onSxxuoo 'axaix oij op Bpjanbsa 
uiaâJBui bu Bq anb OBpajBd apuBjS op 
oxxnq aod oiassBd xaAizBjdB um jazBj 
a 'bjbuibo Bp uiapao jod '«XBjao o^joa» 
ob iba anb oquiuiBO op oquauiBbiBa o 
nouapjo obssiuioo b BpinSas uia Bjqo 
Risa BpBuiixxn niA obu oxunnbua osubo 
-sap aAa; obu anb ' (joiunp bioj/h oijBsao 
ap op iBd) saRqiBâBiM Biopç opaAazy 
ap ouazuBizBN oiJBsao jq op OBõadsui 
a oosxj oxad soxiaj uibjoj a BjnxiB ap 
souiiBd sxas a bxuijx urequix siBnb so 
'saoxxa sop Bp Buinbsa 'BqBoojog ap Bnj 
bu oj^no o a apBxsafBM Bng jixsissb bia 
-ap anb uia bsbd bp oSjbx ou opBooxoo 
xun opuas 'sodjb siop ap OBãnJisuoo bu 
jBpino b a bjoj ap soaauaS so jia jbp 
-ubui b axuauiBiBipauii nossud obssxui 
-oo y sauioo saABjq sup oosioubj^ a Bp 
-lauixv ap saBj uiinbBop soBpBpio sa;uas 
-ajd so uiBJBuoioadsui sb anb uioo oxaz 
xaA-çsuBoui o jBAnox BJBd oxxnui opuas 
a 'íBiouiAOjd ajjoo op aiJBd jod umSiB 
oipuadsip uias 'oxuauiijduioo ap SBnãax 
sias ap 'SBpBJisa snnp sB^sa suxuojd od 
-uiai oonod uia opuBou 'sosioajd so^uaiu 
-IXUBUI SO OUIOO BpOX BJUXBABJOSa b os 
obu opuBp 'uiBjaztj axuauiBiuojd anb o 
'soABjasa snas uiajBp BJBd — «SOdVd 
-HVd» — uiBuiBqo axuauuBJãxnA anb b 
«IVNOIOAXIXSNOO» opuJBd op soijbx 
-aijdojd so nopiAuoo a 'oídxoiunui ajsap 
sbsiaxp «— bSuijbobjbo — o a^B nu ap 
iba anb Ba — «■çquinjoo» — opBuiBqo 
jBSnx o axB BiuauBdx op BOuqRj Bp b 
: SBpBJisa sb jbzbj obssiuioo b nopuBiu 
BpinSas uig bioiibxia apBpaxjdojd Bns 
jas uiBSxnÇ anb 'japod op bjoj uiajBi 
-sa jod axuauiBoiun 'bojbuoim oxsnSny 
op ogSdaoaj b BJBd jajjoouoo saia opuaj 
-anb obu 'Bpnjjy ap xanuBiv asox* xau 
-ojoo-axuauax oxad sopBpiAuoo ap jBsadB 
'BixuBnb janbiBnb jaAajosqns b opBu 
-Sndmi opxxjBd a^sap sojxno so opuax 
'sibjoií ap oiuoxuy oosiouBJa OBxid 
-BO op (OOOSOZ) siaj xxui a;uiA sojxno 
a sibaoxj sapuBujaa oosiouBja opBi 
-oo oijbSia op (OOOÍOS) siaj xiui a^uiA 
opuas '(OOOáOX) staj xiui BiuajBnb uioo 
«soanosvo» sopBmBqo axuauuBãxnA 
'OBÕlSOdo BP OpiXJBd op SO OpBUISSB SBU 
-adB opuax 'souauí no sibui '(OOOSOOX^) 
• • • • siaj xiui soxuaoojXBnb a soxuoo 
siop ma Bia opuBXJodmi 'oxiBq BjBd 
iBp a sxaj xiui uiao b sibui so a um BpBo 
siaj um soxuaznp b 'BJiaxiax sapuBUJaa 
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januRiM axuaua) o a 'oBbunssy ap oiu 
-oxuy zmq joCbui 'BJiaAixo ap oipçxsno 
asof joCbui 'Bpnjjy ap xanuRjM asop 
lauojoo-axuauax o jbSux ojiauiijd ma 
opuaAajosqns 'oBbBindod Bp a^jBd joibui 
Biad BpxqxooB uiaq ioj anb 'oBbijosqns 
b jaAOiuojd b nossBd 'Biouaqumoui B^sa 
opuBxiaoB axuauiBiuojd obssiuioo y 
•biia Bjsap SBpBJisa SBp BjnxBj bu a soo 
-Xiqnd soCaxsaj sop jBptno Biap oxnpojd 
o uioo a OAod o aj^ua OBãiJOsqns Biun 
jaAouiojd BJBd 'axiaq sanStjpoxx asof 
a ziuniM sbSbxa asof 'opaxox op sbiq 
oiuo^uy 'Bpnjjy ap xanuBiM asop xauoj 
-oo-axuauax soBpBpio sop B^soduioo 'bu 
-ja^xa obssiuioo Biun JBauiou bjbuibo b 
nojaqxxap 'nu BJBd BiuauBdx op BoijqBj 
Biad uiaâBSSBd Bns bu 'biia B^sa jb^is 
-ia opiAiosaj Bquix íBijaduix apBXsaCBjí 
Bng anb XBdtoiunK bjbuibo b opBdio 
-XXJBd BtouiAOJci Bp jopBUjaAoo o opuax 
SBAixnoasuoo sanou baou ap oSBdsa jod 

Bpox BIXA B JBUIUiniX B as-opuBssBd 'SOBp 
-Bpio sibui a xbuoiobn: BpjBno Bp sapnp 
-IIBxoijo 'sibooi sapBpiJoxnB 'iBdiotunM 
bjbuibo b uiBJiqsissB anb b snuiBpnB-x 
umaa ox oAnoq oSot bioixou bsoj 
-snBj obx 'stBnpa jod 'jBonqnd as-nop 
-ubui a iBdioiunM bjbuibo b as-niunaj 
'BXOUlAOJtX BP XBXldBO B siBijaduix SapBX 
-safBXM SBng ap BpnSaqo Bp [Bioijo OBÔBd 
-loiiJBd b biia Bxsa B noâaqo SBuady 

•jijajaj souiba auuojuoo 
'BUiauBdx op BOIJqBJ BP opuiA 'IX ojp 
-Od Q JS o 'SBjoq OX sb 'zixad oxjoj B 
BSaqo — ZZ — obiBpí — 9X8X» :obõbj 
-oqBioo Bisa BJBd xaxuauiid sojjBg ap 
ojpuBaq asof ap axiAuoo osojauaS ob op 
-uapuaiB 'inbB BJBd jbpbxsbjx ap jazBjd 
ob souibxjuj sou obu anb a 'íBiouasajd 
Bqunuiaxsa) jod oxijosa 'osojoqBs o^bx 
-aj mn çq b^isia Bssaa saoOuonx SBp 
BqBnãBXiJBjy Boijoxsiq b "zijad oxjod 
ap apupio q bxisia BpBiounuB Bns b bz 
-XXBaj ix ojpad a ZZ Bip 'axuouiiBuid 
bSbo bp axjodsa ob axuauiBAou noSaj^ua 
as apuo ojixaxj uiog BpuazBj b oumj 
'BUiauBdx o noxiap jz Bip ou a '(sBiq 
-ox ojiapBSiJa oxad sopBijaqo 'zfSl op 
sBisijnBd soijiíuoionioAaj so BJBd opus 
-ad a aAax oxuauiBuuB BJiznpojd Buiau 
-Bdx o) sbiujb ap OBbBoijqBj Bp ossaoojd 
op as-nojiaxui '(xpnjosx uoa objbq o 
'iJBAidBO op bsbo Bns uio 'siodap SOUB 
sun3[B BiJBpadsoq anb 'addoxx auuaqxino 
OBOf jopBiapoM ooiuBoax\[-ajaqo o saia 
aiiua) uiBABqiBqBJi hb anb sanuiaiB soxj 
-Bjado so naoaquoo 'sbuioxjo sb noxisiA 
'BUiauBdx op ojjaj ap BoijqBj b axuauiBp 
-Bjouiap najjoojad oz o 6X sbiq uiixubj 
-oxoa oxiBS ou aAaxsa axuinâas Bip on 
IX Bip ou BqBoojog opuBixsiA 'anboy 

OBg a B1XOO BJBd 9x Bip op BquBiu Bp 
SBjoq x sb ninãas bojbuojm o 'joijaxui 
OB UtaâBIA Bssau OI-BqUBdlUOOB Bljap 
-od obu anb 'zij^Bjaduix b opuBxiaa 

•sajBiuauiaxa sassBio 
SBp saxuBpnxsa so opuBuiuiBxa a oxiajtQ 
ap BiuiapBoy Bp saj^sauí sop saobisodxa 
SB OpUlXSISSB 'SBUBXSqnBd sbiooso SB 
'BSuBJidx op oduiBO o ouioo sooijoxsiq 
sibooi sob 'sosoiSixaj soxduiax sop sapBp 
-luaxos sb a sbiisia sb 'sibioos saoiunaj 



tros vivas pelo tenente-coronel José 
Manuel de Arruda, que ali o esperava, 
e por mais cidadãos presentes, sendo-lhe 
feitas as devidas honras pela Guarda 
Nacional. Recolhendo-se Sua Majestade 
a palácio d) foi novamente cumpri- 
mentado pelo delegado de polícia, que 
lhe repetiu os vivas já mencionados, 
sendo entusiasticamente correspondido 
pelo povo e tropas. Ao meio-dia a Câ- 
mara Municipal e mais cidadãos vie- 
ram buscar Sua Majestade para assistir 
aos atos religiosos; então o Monarca 
ao recebe-la deu-lhe «beija-mão» e bem 
assim aos mais cidadãos, que ali esta- 
vam presentes. Sua Majestade, rica- 
mente fardado, desceu as escadas do 
palácio e entrou embaixo do palio, que 
foi conduzido pela Câmara e acompa- 
nhado por enorme massa popular. As 
ruas estavam bordadas dos da Guarda 
Nacional e Sua Majestade nesse traje 
ia cumprimentando as senhoras que 
estavam pelas janelas até chegar na 
igreja matriz, onde foi recebido pelo 
Vigário e levado para o camarim que 
lhe era destinado. Ali assistiu ele com 
todo o respeito a um extensíssimo 
«Te-Deum», mostrando em tudo ser um 
verdadeiro católico, findo o qual o vigá- 
rio recitou uma oração análoga à visita 
do Augusto Monarca. Depois retirou-se 
Sua Majestade a palácio, da mesma for- 
ma, onde deu novamente beija-mão à 
Câmara e aos cidadãos presentes que 
foram em pequeno número porque igno- 
ravam que ele ia dar essa graça. O Pre- 
sidente da Câmara, Joaquim Viegas 
Muniz, nessa ocasião recitou, lendo, 
uma felicitação a Sua Majestade em 
nome do povo deste município, a qual 
foi muito bem acolhida por Sua Ma- 
jestade que agradeceu. Em seguida re- 
tiraram-se todos para suas casas, a fim 
de que o Augusto Hóspede jantasse e 
descansasse. Às quatro horas da tarde 
deliberou Sua Majestade dar um pas- 
seio pela vila, sem que coisa alguma 
se soubesse de tal pretensão. Saiu com 
pequeno acompanhamento que a poucos 
passos já era numeroso; descendo pelo 
pátio da matriz abaixo, tomou pela rua 
que vai para a Penha e dali desceu ao 
Porto Geral, passando depois ao pare- 
dão, onde mostrou Sua Majestade ser 
muito inclinado às ciências naturais, pe- 
gando um pau para examinar uma 
ponta de pedra e até provando o gosto 
que tinha o pó (areia) do paredão. 
Deste lugar veio o Augusto Monarca 
por diversas ruas até chegar a palácio, 
em frente do qual conservou-se o acom- 
panhamento até de noite. Esta vila tor- 
nou-se nesses dias brilhante como nun- 
ca; suas casas todas Iluminadas e os 
arcos cobertos de luzes que passaram 

(1) O prédio que o cronista designa como 
"palácio" pela circunstância de hospedar o 
Imperador, é o monumental edifício de taipa 
pilada, ainda existente em Porto Feliz e 
hoje séde do Museu das Monções. 

a noite toda; grande número de famí- 
lias percorriam as ruas demonstrando 
o prazer que sentiam; o largo do palá- 
cio sempre coberto de povo; enfim, pa- 
recia que a vila tinha se transformado 
num Rio de Janeiro. No dia 23, às seis 
horas da manhã, retirou-se Sua Majes- 
tade para Itu inesperadamente, pois 
corria que iria depois do almoço; por 
este motivo não teve o acompanha- 
mento que estava preparado, porém foi 
saudado com inúmeras salvas. No «Ca- 
racatinga» achou Sua Majestade gran- 
de porção de refresco para ali, man- 
dado; apeou, trocou de animal e seguiu 
sua viagem, deixando a todos penhora- 
dos pelas suas maneiras alegres e po- 
lidas. Ele levou daqui trinta animais de 
sela, que voltaram de Jundiai, depois de 
muitos dias. Muita coisa boa que para 
ele estava preparada sobejou e só de- 
sejaríamos que Sua Majestade se de- 
morasse entre nós ao menos mais um 
dia. Porto Feliz, 30 de abril de 1846. 
José Rodrigues de Campos Leite». 

Esta crônica da visita do Imperador 
a Porto Feliz foi encontradea muitos 
anos depois pelo prof. Pedro Fernandes 
de Camargo entre os papéis velhos da 
Câmara e conservada por esse ilustre 
educador, integrando seu preciosíssimo 
acervo histórico, carinhosamente conti- 
nuado pelo historiador de Porto Feliz, 
seu genro, Vicente Palma, denodado de- 
fensor das tradições históricas e do Mu- 
seu Histórico das Monções. 

D. Pedro II passou em Itú os dias 24 
e 25; dia 26 visitou Indaiatuba, dias 27, 
28 e 29 esteve em Campinas, dia 30 em 
Jundiai, onde foi ao sitio Capivari, dia 
31, pelo caminho de Juqueri, seguiu para 
São Paulo. Na tranqüila Càpital paulis- 
tana permaneceu de lç a 12 de abril, se- 
guindo então para Santos, onde passou 
o dia 13. Finalmente a 14, às quatro 
horas da tarde, no vapor Correio do 
Brasil seguiu para a fragata Constitui- 
ção, na qual regressou ao Rio de Ja- 
neiro. 

D. Pedro II voltou ainda mais três 
vezes a São Paulo: em 1875, 1878 e 
1886, viagens que realizou especialmen- 
te para participar dos atos inaugurais 
das linhas férreas paulistas, quando 
conheceu todo o vale do Paraíba, as 
cidades servidas pela antiga itauna, 
Paulista e Mogiana e que despontavam 
na economia do Estado como promis- 
sores núcleos da produção cafeeira, 
pedra angular do vertiginoso desenvol- 
vimento de São Paulo nas últimas d«- 
cadas do século XIX. 

O grande Imperador « evocado, agora, 
no juizo sereno e imparcial da História, 
no sésquicentenário de seu nascimento, 
como a mais extraordinária figura de 
Chefe de Estado de que se deve orgu- 
lhar o País. E São Paulo, que tanto lhe 
mereceu, não poderia faltar ao coro de 
aclamações que enaltecem e bendizem a 
sua memória. 
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ÁLVARO DA VEIGA COIMBRA 

(Do Inst. Hist. e Geogr. de São Paulo) 

Dom Pedro II em seu leito de morte 

DOM PEDRO II 

O sesquicentenário de nascimento de 
Sua Magestade o Senhor Dom Pedro II 
que este ano comemoramos, oferece 
oportunidade feliz para a prática de um 
ato de elevação moral que revela a cons- 
ciência da nossa continuidade histórica. 

A personalidade de Dom Pedro II, 
encheu quase meio século da existência 
do Brasil. No seu reinado, o progresso 
subordinou-se a uma evolução que se 
regulava prudentemente pelas posses da 
Nação. Modesto e econômico, vivendo 
de uma lista civil, reservava grandes 
somas para fins beneficentes. Assusta- 
vam-no os programas grandiosos de re- 
formas. Aplicava ao País, os mesmos 
processos de economia de sua pessoa. 
Com ele, o progresso material andava 
devagar. Todavia, se a civilização ma- 
terial brasileira, no decurso de seu rei- 
nado não avançava aceleradamente, sob 
o aspecto da cultura intelectual, ela foi 
brilhantíssima. O Parlamento do Impé- 
rio é um atestado glorioso de cultura 
humanista. As letras atingem na poesia, 
no romance, nos estudos históricos, na 
oratória, o máximo esplendor. 

A manutenção da paz foi a mais per- 
severante das suas aspirações. Subindo 
ao trono, Pedro II herdava o remanes- 
cente das guerras civis originadas das 
agitações políticas que convulsionaram 
o período da Regência e que se apla- 
caram definitivamente em 1849. O jo- 
vem Imperador encontrou na espada de 
Duque de Caxias o instrumento provi- 
dencial da pacificação interna e do 
prestigio militar. 

Austero por educação e por senti- 
mentos, ele tornou-se o pai da Nação, 
imprimindo à política esse caráter mo- 
ralista que tanto distinguiu a adminis- 
tração brasileira na política americana 
de seu tempo. Ocupando vitaliciamente 

o supremo poder, evitou ao Brasil as 
dissenções, as discórdias e as lutas polí- 
ticas que caracterizavam nas democra- 
cias americanas a ambição do poder 
tranEltório. 

Seu pai desligou-se de nós por ato 
voluntário e reassumiu nos fastos de 
seu país de origem, o papel que o lugar 
de rei de Portugal lhe restituira. Relem- 
brando embora, a ação política de Dom 
Pedro I entre nós, não poderíamos pre- 
tender desligá-lo do destino final por 
ele próprio escolhido. Pedro II, porém, 
ficou entre os seus compatriotas e foi 
o representante verdadeiramente nacio- 
nal dessa dinastia cuja influência nas- 
ceu a nossa Pátria que ele ajudou a 
fundar. 

Cento e cinqüenta anos são passados. 
Naquela criança aclamada Imperador 
aos 15 anos, criada por estadistas e mo- 
ralistas, privada de afagos maternais, 
órfão de mãe aos doze meses, separada 
do pai aos cinco anos, repousaram os 
destinos do Brasil. Sem aquele jovem 
príncipe em São Cristóvão, o Império 
brasileiro provavelmente se teria des- 
membrado em várias Repúblicas. 

A proclamação da República, não re- 
presentou a condenação da obra de Dom 
Pedro II. Significou apenas que o povo 
considerava concluída a tarefa salutar 
que estivera confiada ao Império. Na 
velhice martirizada pelo exílio, com 
aqueles cabelos de uma brancura de 
prata, Dom Pedro II foi o mesmo vulto 
extraordinário de rei sábio, justo, mag- 
nânimo. Nunca uma recriminação, uma 
queixa que lhe desconcertasse a auste- 
ridade. 

Cento e cinqüenta anos são passados. 
Ao se comemorar o aniversário do nas- 

cimento de nosso último Imperador, o 
povo brasileiro descobre-se respeitosa- 
mente perante a figura de Sua Mages- 
tade o Senhor Dom Pedro II. 

Nascido no Rio de Janeiro, no Paço 
da Quinta da Boa Vista, em São Cris- 
tóvão, a 2 de dezembro de 1825, a 5 de 
dezembro de 1891, aos 66 anos de idade, 
num simples quarto do modesto Hotel 
Bedford, em Paris, falecia o grande mo- 
narca vitimado por uma pneumonia 
contraída numa noite frigida, quando 
regressava de uma sessão a que assis- 
tira no Instituto de França. Fecha- 
ram-se para sempre aqueles olhos muito 
azuis, parara um grande coração. 

Dom Pedro II ao falecer, deixava um 
nome a que os mais sinceros e cons- 
picuos partidários do atual regime tim- 
bram em render a homenagem do seu 
respeito e que ficou indissoluvelmente 
ligado à História do Brasil. 

Em 1921, regressava ao solo da Pátria 
os despojos do augusto monarca, ro- 
deado pela veneração do povo brasileiro. 
Na Catedral de Petrópolis, repousa hoje 
Dom Pedro II, com sua cabeça pousada 
numa almofada contendo terra do Brasil 
que mandara buscar, quando seus pa- 
decimentos se agravaram. Foi seu últi- 
mo pedido. 
«õ doce pátria, sonharei contigo! 
E entre visões de paz, de luz, de glória, 
sereno aguardarei no meu jazigo 
a justiça de Deus na voz da História!» 

E a História, na sua imparcial jus- 
tiça, não só confirmou o pensamento do 
grande Imperador quando nesse belo 
soneto se referia à terra da Pátria onde 
repousaria sua cabeça, como consa- 
grou-o o 
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