
K, se agora lh( 

f porque vi qu 

inteiiT 

- 'V - * \ ^ 
y 

' T ' 
-c > 

054705/2006 

lllililllllll 
L0000054710 

^^ciinoiisuio e 

[lo desta. A vir- 

se aiizenta. 

sobera- 

"^ia 



#53/ 

te."- . ," " 

E 0 DELTA DO PARNAIBA 

'OQR BENEDITO DE BARROS E VAS- 
C^ONCELOS, JUIZ DE 'DIREltO DE 
ai^uiozes e membro da ACADEMIA 

M'fi 

BlUiotoca Publica Benedito Leite 



V3^:! 

SUMARIO 

Carta-prefacio     I 
I. — As capitanias do norte  3 

— O delta parnaibano e os seus meandros  11 
III. — O rio Paraoassu  21 
IV. — As sem-razoes do Piaui  SI 
V. — 0 "utis-pbssidetis" maranhense  SV 

VI. — Os interesses maranhenses  4'J ^• 
Notas      • f 7 
Palavras finals       £9 

Biblioteca Publtca Benedito Leite 



Tao revolvidos foram os arquivos 

de Lisboa, do Rio de Janeiro, de S. Luiz 

e de Belem, que havia mister paciente 

cuidado, para escolher, no montao de 

avizos, cartas-regias, regulamentos, ins- 

Iru^oes, decretos, relatorios e opinioes 

de geografos, as verdadeiras provas, as 

provas provadas, as provas de direito, 

em pro! do Maranhao. 

Houve, realmente, de parte a parte, 

um escessivo e ate iniitil aciimulo de do- 

cumentacao. E, em torno da exaustiva 

colheita nos arquivos, a argumentapao, 

sob forma de polemica, conquanto farta 

e rija, ressente-se, e assim era forcoso, 

da falta de sinteze e ordem logica, a 

poupar de um exame e estudo estafan- 

tes, em materia tao arida e cheia de es- 

colhos, o julgador imparcial. e escrupu- 

lozo. A discussao atingira o momento de 

se ajustar o que ha de principal e pro- 

vado no assunto, repelindo o que emba- 

raca a clareza e a verdade. 

Antes, por isso, de meter maos a 

obra, de ler qualquer coiza referente a 

pendencia, de iniciar qualquer investiga- 

?ao "in loco", consultei o meu intelecto 



Ill 

Sobre que especies de razoes urn ou oU- 

tro dos litigantes firmaria o sen direito, 

e atendi a que uao seriam outras, alem 

destas: 

a) razoes liistoricas; t, 
b) razoes geograficas; 
c) razoes de domiiiio (titulo legal- 

possidefe)?"' ' jurisditao („ti 
e) razoes de conveniencia. 

Constituidos esses pontos de parti- 
Ai, gu.e. por ete a observafao e o racio- 

bravirfn'"^'' 'f"®"'''' " terreno des- hiaNado por um investigador infatigavel 

o I hil' '• Ferreira. 0 liabalho do competejite escritor teve 

'lo coiiiefo dos debates, a ojMrtunidade 

p aparar lodos os golpes da investida 

P-ame„se.Edetalf6„na,|„e,bemrc™ 

"uonto ° Mendes Viana, ponto se liar .,.o„tra no debate a que 

eie uao teniia levatiounia ana- 

ize iiiinucioza, docuiiientada, adniirax 

de paci^icia e saber" O sp., 
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xVIas, num pleito da natureza deste, 

que se coloca entre os dois estados di- 

vididos peJo Parnaiba, aberto o debate, 

ciimpre dar ordem aos factos, assentar 

OS iteiis da questao, mostrar o que ha 

de certo e incontestavel, esclarecer o que 

ha de obscuro ou duvidozo; por, em 

suma, o julgador diante da razao incon- 

fundivel. 

Magistrado, afeito a discernu' onde, 
se aJteia o engano e onde se oculta a 

verdade, toniei por norma aquilo mes- 

mo, como quem estivesse a escrever as 

razoes finais de um processo, que sao, 

nas boas cauzas, os lundamentos da sen- 

tenca. Nem suponham exagero, se digo 

sei o nieu trabalho menos de advogado 

que de juiz. Ao principio, o altruismo e 

a eiiada vizao do prezente faziam-me 

propender para o Piaui. E, juiz de di- 
leilo da comarca a ([ue pertence o terri- 

torio disputado-^fin" ver de perto a lega- 

jurisaicao. Nao 

hcito, nem lizonjeiro, declarar-me igno 

rante da justica, com respeito a compe 

tencia judiciaria que exer^o nesse terri 

torio. 
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As capitanias do norte 

(razoes historicas) 

Tons les evenements reels, y coinpris cciix 
de notre propre existence individpelle et colle- 
ctive, sont toujoiirs assiijettis d des relations na~ 
turelles de succession et de similitude, essentiel- 
lement independantes de notre intervention. 

A. CoMTE,— {Si/slbne de Politique.) 

Os autores antigos e modernos distribuein, a i)oi'- 
fao niais ao iiorte do Brazil, pela seguinte maneira, 
ijtiando a dividiram em capitanias, entre 1532 c 1535: 

I — Da baia da Traicao (Paraiba) ate ao Mossoro, 
cle Joao (le Barros e Aires da Ciinha, ou, segundo ou- 
tros, ate ao Jaguaribe (Ceara), para Barros e Aires da 
Ciinha. 

II — Do Mossoro, ou do Jaguaribe, ate ao rio Mon- 
daituba ou Mondau (Ceara), para Antonio Cardoso de 
Barros. 

m —1^0 Camocim ate aos Mangues-Verdes (Mai-a- 
nhao), para Fernao Alvares de Andrade. 

—Dos Mangues-Verdes ate ao Gurupi (antiga abra 
de Diogo Leite), para Joao de Barros e Aires da Ciinha. 

(Xota I). (*) 

Sem OS grandes lances das entradas terrestrcs, que 
caraterizam a doniina^ao invazora do sul, pelos marcs, 
a conquista do estremo norte do Brazil, cheia de trope- 
50S e desgra^as, e uma das mais "empolgantes i)aginas 
da epopea.dos liizos, no sen avanpo incontido as regioes 
descobertas. 

As donatarias instituidas, no vastissimo trecho do 
Ceara para o equador, foram, por isso mesmo, as mais 

(*) Nao querendo earregar o testo de constantes citacoes 
ntos, dao-se varias notas numeradas, no fim do volume. 
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infe!i?cs nas nrimeii-as Icnlalivns tic coloniznsao. (N.2) . 
P6de-se a» .iLor que olas teapavfccram ou morv.ram 

com "S foiais .[lie as ciiaram. <N. .!). . 

t„„.. a. s.«^. 

do antropofagismo dos caeios. (N. ). de 
De niodo ciuc, embora conservando os nomes 

ovieein aquelas capitanias se modificaram bastante, ou 
Mrariuumlas por outras, ad.ninistrat.yas, a mcrcc 

,las reclama56cs. conciuistas c diligincias dos capitacs- 

"■nXl—c U„,i.aran, os scus dominios, pcla 

costa marilima, as capitanias do Para. M"™"*"''' ^ 
ra c Natal. De todas, mcrcceu especial cuidado • 
e conscrvacao dos portos e enscadas, poi- onde francc- 
zes e outros povos prctendiam insmuar-se, ensancli 
do-se a conquista. (N. 5). 

As donatarias deviam ficar contiguas umas as ou- 
tras modo esse de registar, para a coroa portugueza o 
dominio sobre a imensa regiao, que, de tao grande, si - 

^'""^'poVrUmorquando ja se palmilhava a costa com 

menos torturas e incertezas, e a cubi.a distmguia 
o fun do mundo novo, surge com alvoro^ada a o 
Piaui, duma aventura original _e a revida dos pauhstas 
e baianos, rasgando o alto sertao co nor es e. 

0 muito apologdtico e descritivo Rocha Pita, quaze 
contemporaneo do sucesso, conta-a por esta . orma 
"Neste tempo se ampliou a estensao das terras que 
viamos penetrado nos sertoes da nossa America, porque 
no ano de 1671 se descobriram os sitios do 
dissima por^ao de tetras, que esta em altura de 10 do 
norte, alem do rio S. Francisco, para a partc dc 1 ei- 
nambuco, no continente daquela provincia, e nao mui o 
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distante a do Maranhao. Toniou o nome de um rio, que 
por pobrc o nao devia tcr para o dar, pois corre so ha- 
vendo chuvas, e no verao fica cortado em varies po^os. 
0 mesmo pouco cabedal e propriedade se acha cm mais 
seis riachos, que regam aqucle paiz, os quais sao — Ca- 
ninde, Itairu, S. Vitor, Poti, Longazcs, Piracuruca, to- 
dos, porem, por diversas partes cbncorrem a enrique- 
cer o rio Parnaiba, que com cles chega opiilenlo ao 
mar, na casta do Maranhao". 

Rcssalta desta noticia que, ate 1730, data em que 
seria publicada a America Portugukza, nao se conside- 
rava o Piaui um estado maritimo. (N. 6). Nem se Ihe 
poderia atribuir qualquer saida para o oceano, dado o 
fenomeno historico do seu aparecimento, seja quanto 
ao modo, seja quanto a epoca, em que a entrada de Ma- 
frense e de Domingos Jorge enxertou a provincia pas- 
toril entre as duas capitanias do Maranhao e do Ceara, 
bem conhecidas ja no seu literal maritimo, limitado e 
seguido sem solu^ao de continuidade. (N. 7). Ao inverso 
das suas irmas do norte, a capitania do Piaui fazia-se 
pelos scrtocs, alheia aos interesses oceanicos, levando 
cm conta escluzivamentc as ricas e vastas pastajens, 
montando as primeiras fazendas, e abrindo caminhos 
terrestres do Maranhao para a Baia e Minas, ate onde 
se dilatava a fama dos seus gados. (N. 8). Dai o ler-se 
em Berredo a estensao dos Hmites do Piaui, correndo 
ate Minas Gerais e o Tocanlins. (N. 9). 

Muito ao contrario, o Maranhao c o Ceara vigia- 
vam com dobrados zelos todo o htoral, e deste condu- 
ziam as conquistas ao longo dos cursos navegavcis, ou 
cm dire^ao as terras frescas e ferteis das serras. Nao os 
moviam rcceios dos povos irmaos, que acorriam aos seus 
sertoes, tao distanciados iam do princii)al das suas con- 
quistas. Mais: — O Maranhao tinha um entrave natural, 
assegurando-o das invazocs dos sulistas -— o ])ortcntozo 
Parnaiba. O Ceara sabia de muito da scrra da Ibiapaba, 
para onde convergiam os seus cuidados, fazendo au- 
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j„l„ ao norlc co.u o delta do rio dlvko., cm qua.c jun- 

^ao com este. a aproxi- 

a conquisla da Ibia- 
maeao da via mariuu , havia de assen- 

"" ri ?o d" - p=>« 
v/l r se Xgarem os sous fundadores para as , chdade de se alarg ^ embaraso, Bzico e admi- 

ignotasregio sem dcpendincia dos 
nistrativo, dc vizinhaneas do mar. 
governos n'™ d„s que mais honram a 

? mostra e prova como se efetuou a con- gcra^ao passada, mo. nntes cjue o Piam to- 
®„ista do delta "Stanlas": -"So- 
masse o „,g„„3 historiadores, e em 1674, 

r;rol'i:fol c,ue Domingo^ Afo- 

^"«,rr:re" r, sreul: de,.ols de co„hecido e 

Pietloo o/'eita <•» 

. varios factos, maiii- 
toes do • y;;7do Parnaiba, antes de-"alem do 

do'seculo XVII, nao permaneceu inacessivel a meado do secu -p; ios.__Em 1605, o capitao-mor 
conqnista portugu^a E. 1» 

Pero Coelho de S° .sieve, eomo vimos, 
intentava a conqu jeronimo do Albuqiier- 
„„ <lella <10 P""" ^ Em 
que, capitao mo Ceara, — "donde levou com- 

que V.m 

r f T 'TIo "("e ::r"'er„fM;:tim costa ate o Maranhao . (.i) tovmnpm- 
T-. 'u.> n for 'IS nazes com os teiemeiii Scares no no Parnaiba e icz as i 

bes, que o habitavam". (2)- 

(D Diogo (le Campos, Jornada do Maranhao. 
(2) Antonino Freire, Op. cit., paS- 
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Por esse tempo, encontraram-sc, naTitoia, ruinas 
de pedra e cal, que Oliveira Martins, apoiado pelo dr. 
Antonino Freire, atribiie a tentativa de colonizagao por- 
tugueza. Ja nessa data eram conhecidas as barras do 
Parnaiba, a ponto de Diogo de Campos Moreno men- 
cionar os "parcels que ficam no Ototoi e no Para". 0 
Rkgimento relative a armada, em que navegavam, como 
chefes, .Teronimo de Albuquerque e Diogo de Campos, 
mandava ((ue a mesma entrasse nos portos de Ototoi e 
Para. (3) Em 1626, o padre frei Cristovao, acompanha- 
do de outros religiozos, de soldados e de indios, partiu, 
a 18 de maio, a principio por mar e depois por terra, 
da ilha do Maranhao, conseguindo chegar ao prezidio 
do Ceara, onde se acbava Martini Soares Moreno. 

Esta missao religioza tornou-se guerreira, como se 
ve do seguinte passo: —"Desembocou a barra do Peria 
])ara subir a costa: mas achou-a tao brava que as em- 
barca^oes, ja quaze sossobradas, arribaram a terra; e, 
seguindo por ela a sua Jornada, desenganado de poder 
vence-las pela navegagao, entrou a lutar coni maiores 
perigos; porque, depois de trabalbosa marcha de mais 
de trinta dias, se Ihe opoz no da vespera de S. Joao Ba- 
tista mn corpo de tapuias de corso, que se compunba 
de noventa: era igual o numero dos que Ihe obedeciam; 
mas a maior parte tao inferiores na qualidade que so 
de quinze fazia confianga; ajudados, porem, de oito por- 
tuguezes, alguns deles soldados e todos do valor do mes- 
mo comandante, foi tal a rezistencia na sua retirada, 
ate se amparar de sitio mais coberto, que, ainda que a 
bagajem ficou por despojo aos inimigos, Ihes custou tan- 
to sangue que foram eles os que rogaram com as pazes 
que, observando tao mal, como costuma sempre a sua 
barbara aleivozia, nao sentiram tambem o castigo dela 
com mao menos pezada. 

554. Nestas ocazioes, perdemos tres indios dos de 

(3) Diogo de Campos, Op. oil'. 
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„,ho. ; e O ..a espada 

^eirtUen. se 

savdin ambos a perigozo que o das asperc- 
nao sendo na jor c mantimentos, 
.as ,los mnui. tanto nos 
a constancia d i,,tando sempre com a morte, che- 
animos de todos, qv , ^ prezidio do 

<_• Q T 1117 flo lVI<ircinliB.o OS 

ram no de ta cl embarca?oes 

r^'^rtaX'Trrranhircon. grandes trabalho. c transport c o 

perigos. (-) rnesma cidade, partiu o evudito pa- 
mesmo destmo e d. ^travessou o delta do famozo 
dre Antonio \ ^ dificuldades que se anto- 
Paraguassu, ^^^ando c . .^^,dcram nesta mis- 
Iharam aos f Jlar. Em 1677, vinte e 
<5'in p dos nuais acabamos tie ^ ^ ^ - sao, e (los qu. referido seculo, pela car- 
sete anos depois do meacio a c^ivq <to- 
t-i-redi'i de 1 dc dezembro, Inacio Coelho da Silva, 

1 1 M vinlvlo — "teve ordem para fazei' con- vernador do Maxannao, 

(1) Berredo, Op. "T.^ pag- 233. pdo padre 
(2) Rkla(;ao da missao ix\ tnnscrita ^or Candido 

Antonio Vieira, da Companhia ^®"^sTiNTO Estado do Maua- 
Mendes dc Almeida, MF.MontAS para o Ebiip< 
XHAO, pag. 4.55. 
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tinuar o descobrimcnto do dilatado rio Paragiiassu, o 
qual ja havia sido descoberto pela costa, distante da ci- 
dade de S. Liiiz 50 leguas, entre a capitaiiia do Ceara 
e do Maranhao, e em ciijos sertoes ha iniiitas e diver- 
sas na^ocs de gentios". 

Dc feito, dois anos depois, scgiiiu de S. Luiz iima 
grande espcdi^ao, coniandada por Vital Maciel Parente, 
composla de 30 canoas, uiii barco grande, 150 soldados 
e 500 indios. Esteve no delta, onde bateu os taramambe- 
zes, e percorreu o Parnaiba ate perto das nascentes, se- 
gundo narra Berredo, "historiador de respeitabilidade" 
(1), nos Anais Historicos do Estado do Maranhao (2), 
"obra altamente precioza". (3). Com esce^ao da carta- 
regia e da espedigao a que alude, tudo se passou antes 
do descobrimento do Piaui, que so se realizou alem do 
meado do seciilo XVH". 

Segiie-se que, pelo litoral, o Maranhao temeria ape- 
nas o Ceara, cujos esploradores vinham ja ate ao delta 
e o atravessavam, atingindo o Prea. Dai o cogitarem os 
respetivos governos de por as suas jurisdi^oes a coberto 
de conflitos e interferencias estranhas. 

0 segundo governador do Estado Independente do 
Maranhao (com o Ceara e o Para) propoz a corte limi- 
tes aquela provincia, cabega do novo governo colonial. 
De acordo ou nao com a proposta, o facto e que uma 
carta-regia de 13 de abril de 1633 ordena que sirva de 
fronteira o rio Paraoassii, conforme se vera, quando es- 
tudarmos as razoes de dominio. Desde esse ano (1633), 
niais duni seculo antes que o Piaui houvesse os foros de 
capitania (1758), ficaram, portanto, fixadas, em titulo le- 
gal, as linhas demarcadas das circunscricoes vizinhas  
Ceara e Maranhao, tudo respeitando o rumo e o termo 
das conquistas, de uma e de outras enviadas a cat'^auezc 

(1) Limites. . pag. 229. 
(2) Liv. XVIII, pag. 558. 
(3) Limites..., Intr., pag. 135, 
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dos selvicolas. Os csploradoros c os 

"''""bso noreiu, nao poderia altcrar n fronleira es- 
tipulada pela corle, lomando por baze ° 
miis natural dos acidentes geograficos. Os leligiozo , 
„„s sc"s CO neli"-"'"". P"-"" nos sens coil batismo as almas 

Tt'ltS'E pouco so dav„,„ do, 

Sndit a CU. CBlado e«.ariam lig».las as para,ens c,ue 

cartas-regias, a de.ermin„,ao 

"'''"Ld,rPombo,' lie cuia monumental H.st6e,a do 
1- ' rvc r><i rli/eres acinia, lenibra com acerto 

^^Tlirpa^QS):—"Ja estava, alias, o relevo manti- {\ol. , , ' ^rte a sill mais ou menos conhecido. Nas 

"°;'''r;,uele tempo"n diante (1531), ji flcava mnilo 

'pro^'lmado do verdadeiro, c a um ponto tal de preci- a])roxmiaao „overno da metropole assinalar 

.ad que pe.m.tiu ao gove. as linhas divl- 
((uaze sempre por aculemcs 
ynriis das Drhiieiras capitanias . 

„ . . j„ Mnrha tardc correram ao occano. Os pioneiros do Mocha laiuc c.,nt'i- 

Onde batessem as ondas salsas, nas pra.as 
Cn,,.. j„. se dei-a ai el-voi, com o sen 
ta-regia ou sesmaria. O novo governo da fu ^ . 
estava destinado a constituir a Mmas ® 
feliz, a magnanimidadc ou ^ g" conscntisse ao 
tradores do Maranhao e do Ceara . r v.r^i pnmn 
Piaui apoderar-se da ilha Grande de Santa-Izabcl, con 
de res nullius... , 
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0 delta parnaibano e os seus meandros 

(razoes geograficas) 

Dos estrenios do Maranhao com o Piaui, na diviza 
das serras da Mangabeira eTabatinga, vein o rio Par- 
naiba runio N. N. E. para, a meio curso quaze, cair a H 
c, logo adiante, ao N., retoniando a dire^ao N. N. E., que 
leva ate ao mar. Aproximando-se da foz, lan^a mil bra- 
^o a O. N. 0. e, cerca de duas legiias abaixo, bifurca-se, 
mandando um bra^o, de menos importancia, a N. E., o 
qiial vai ter a Amarra^ao, enqiianto o principal, fazen- 
do lima linba curva para 0. e outra, apos, para o N., a 
desembocar na barra das Canarias, corre como verda- 
deira continuagao do grande rio. 

Sao esses os denominados bra^os do Sanla Roza, 
que e o primeiro do Igarassii e do Rio-Grande ou das 
Canarias, que sao os da bifurca^ao. 

Numerozas illias e ilhotas se estendem por entre 
as tres grandes ramifica^oes do Parnaiba, todas elas, 
salvo a maior porgao da illia Grande de Santa-Izabel, 
dentro de meridianos maranhenses. 

Apenas trinta, ou menos, dessas formagoes alu- 
viais terao nomes conhecidos. E muito menos delas se- 
rao habitaveis, num quinto dos seus territories, e, assim 
mesmo, na auzencia de grandes invernadas. Nao sc in- 
clueni ai as ilhas que formam a baia daTutoia, porque 
se aprezentam completamente estranbas ao cbamado 
delta do Parnaiba, como adiante se deflnira. 

Os terrenos insulares sao todos baixos e facilmente 
cortados por niilhares de canais, que tecem e destecem, 
com grande volubilidade, a curioza rede bidrografica. 
No inverno, as aguas trasbordantes do rio, invadem 
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"To°V'7i°«o torn 

="■ H^r—S>r.>rna„- ae®„.ai. ar.s,ados „m<la no j scmclhan?a <los l,a.- 
„„ ' = C;*-^ ; „„ Jo Espirito Santo. 

ts °vc a" "uc OS ventos de Icste tra.om com v.o- 
• ^nnstituindo a crosta solida, e operando, lencia, veem tripartida, mudangas conslantcs 

pela tor?a da ^ narte entre as barras do 
no o dislinto ongenbciro Antonino 
Caju c da „„ p,„,i com o Mar.whao, 
Freire, na sua obrc * innipn de otimo manan- 
que serve, como a do dr. J-^to ansen, 
cial para o estudo, que se yentos soprani 
,„esn,o assunto. "b-'"V""'T Jando n"vem de 

v" t m" d^-rs c mJdans ao longo de toda 

dito a rcspeito do estado pnmitivo das ilhas, escievc. 
" A Hr-.,cao de David Caldas (sobre a formaQao das 
ilLs^ P-feita, nas suas linhas gerais. (N.IO). Acres- 

ffiio a formacao de tais ilhas so e 

:™iweTr.rrm"" i;"- 
fnesses ,..1, . sedlmemo do r.o, qnc e cs.rc- 

in-unenle fino, pode ser depozitado . 
0.ha„d„-se as linbas dos dois grandcs grupos , e 

ilhis ^ as do arquipflago parna.bano e as da bam da 
TutMa-, alenla-se logo na d.spnndade do tan.^ 
da forma c da diro,:ao das ilbas do cada inn dos g.iip s. 
As que se encerram no leque do Parnaiba. scndo prm- 
cipals a de Sanla-I.abel e a das Cananas, aprezenlam- 

se largas na costa niaritinia, voltada para o noi e. a 
nando para o sul, em comprhnenlo niais on menos igua 
aqnela largnra. As onlras ilbas de ao rcdor serao tre- 
cbos dessas dnas, separadas por fnros de dimensoes va- 
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riavc'is. A ilha dc Sanla-Izabel, a maioi- dcssC requesta- 
do rincao do litoi'al, dir-se-ia um peda^o do Piaiii con- 
tinental, dcstacado pela invazao do Igarassu. As illias 
do Cajiiciro, do Paulino e do Caju, entretanto, sao au- 
tenticas por^ocs da costa, fendidas pelos impctos do mar 
cm terrenos baixos e de fragilima resistencia. Ficam dc 
todo alhcias a correnteza do rio. Mostram pronunciada 
inclina^ao para ()., como que resguardando-sc das lu- 
fadas fortes dc leste. Nao Ihcs chegam as inundagoes flu- 
viais. As suas terras sao mais solidificadas. As varia- 
^ocs dos scus recortes sao menos bruscas e so devidas ao 
intluxo das marcs, cstando todas cercadas completa- 
mentc dc aguas oceanicas, sem que se perceba a mcnor 
influencia de agua doce. A propria vcgetagao diversifi- 
ca. Rareiam as carnaubeiras. O mangue e o dominador. 

Nas ilhas do delta, avulta e imjiera a rnilionaria. 
dos campos, a ])almeira, da qual o pobre tira a ca'za, a 
cama c a luz, e que, egoista, nao consente, onde cresce, 
ncnhuma outra vegetagao saliente, no tapetc das pasta- 
jcns humildes. 

Entrando-se na baia de Mantible, perde-se a idea 
dc rio. (N. 11) Morre ai o Santa Roza, brago ocidental 
do Parnaiba — e, depois de scparar as ilhas da Barra- 
coa e Urubu, que foram unidas outrora, parcce canali- 
zar-se todo para a baia do Caju. Vcm ao scu encontro 
a comprida abertura daTutoia, com* grandc forga das 
suas aguas crespas, alem da ilha do JabUru, por uma 
curva scm a menor conformidade com o talveguc do rio. 

E' intcressantc analizar o rumo que a Tutoia pro- 
cura, cm scntido beni diverso ao daquelc que o Santa 
Roza percorre. Nao ha duvida que cada qual tragou o 
scu. 0 do Santa Roza cai diretamentc na baia do Caju, 
cujas aguas, somadas as da outra baia, impclcm o rio, 
na montante das mares, ate alcm do seu ponto de par- 
tida, entrc P090CS e Mariquita. 

Como^ pois, colocar no arquipelago parnaibano as 
ilhas do Cajueiro, do Paulino, do Caju, querendo fazcr 
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ri-, baia daTutoia uma continua^ao ou esluai^io do San- 
i' Ro/a Por simples inspe§ao no iiiapa, nao se p 
iLitar semelhante hipoteze. 0 Santa Ro/.a, ^os bra^os 

do Parnaiba, com ser o primeiro a j 
mo a denunciar-se, c o que menos denuncia as 
tcs hibernais do rio. Kerc o simples 

, 1 para formar duas grandes caias, ra-lo com f daTutoia, nao se levando em 
como seiam as do Laju c aa ,' . ^ ninoc 
conta a larga corrento que sc cscoa ^ 
r-iiueiro e do Paulino, a esquerda, c a do Caju, 

S con. a denon,ina?ao do bria <io Canapato ou das 

""'"k torimbuiran.os, in loco, dcssa convic?ao, quan- 

live,no, de ler a valio.a 
conlerranco Ra.mundo Lope ^ Parnaiba 

onde ha essa duvida:— 0 arqmpeiago 
n-io e um delta, na completa acegao geo^ra c g 
gica do termo. Da-se com Me, mais ou menoj o mesmo 
f/ue com o Amazonas. O carater nao delta.co d.) arqu.pe- 

Hoo do rio-mar e uma coiza incontestavel, e o proprio 
F Rcclus o demonstra cabalmente. Parece-nos semc- 

llvuite as condi^oes do Parnaiba. Antes de tudo, se se 
cncontram deltas, como o do ^ 7el'- 
»W-P de estuarios, e dificil imagmar uma foimapao del 

,ica normal, rasgada de amplas balas. Estas so podem 
™rat'eri°ar a degeherescencia dos deltas, que se devem 
-i^ar .orn a.oes .mpac^^^^ 

a r;sl"p'roxtailde da Ibiapaba esplique totalmente ci mesnid i bifurca^ao, o no nao dei- 
essa anomalia, visto que, aic ^ 

Aa «prr'i Este argumento, entanio, xa de se aproximar da scrra. & 
. , „ iirimeiro. Mas seria realmente dc 

nao e seguro como o pimiLiiu- „i,ori<iP< 
....o tr>flns OS rios marannenses 

admirar que, ao passo que tou ^ ,in 
formam estuarios, o Parnaiba nao iLritorios. Se 
ataque maritimo como pudesse cons luii - 

a sua bacia e ampla, a sua caudal e relativam 
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O lalentozo" geografo niaranhense, que se inostrii 
insuspeitissimo para com o Piaui (N. 12), nesta questao 
de limites do litoral, chega a esta maxima concessao, no 
que respeita ao Parnaiba e ao delta:—"P6de-se atri- 
buir ao rio uma ac^ao paliativa, em face da infliieiicia 
destrutora do mar; pode-se mesmo admitir que ele Iiaja 
construido as pequenas ilhas do vertice do grupo. Po- 
demos, enfim, classificar este ultimo no tipo dos semi- 
deltas...". 

Se essa opiniao procede, perfeitamente, quanto ao 
con junto de todas as ilhas em linha transversal do N. O. 
para S. E., que ladeiam,. a direita, a baia da Tutoi-a, nada 
devem ao bra^o'do Parnaiba, que mal atinge a baia de 
Mantible e, em seguida a ilha do Cardozo, perde o pro- 
prio nome, para dar lugar a baia do Urubii (N. 11), que 
e o seu termino natural, distante da baia daTutoia uns 
10 quilometros. 

Mesmo que se quizesse, contra os insofismaveis ai'- 
gumentos hidrograiicos, julgar o Santa Roza coino o 
ramo principal do rio limitrofe, tocaria as raias do 
absurdo imaginar-se, na curva de ])enetra9ao maritinia. 
daTutoia a ilha do Jaburii, uma sequencia da corrente 
fluvial do Parnaiba. So o aninio de tudo simplificar, sem 
mais deten^a, justifica o engano, nessa i)arte, de quan- 
tos hao descrito a nossa vida atlantica do norte. 

Mas, e de notar, o Santa Roza, comparando-o ao 
violento bra^o do Canarias, longe esta de esprimir tao 
importante fator na hidrografia litoranea, que o proprio 
Canarias nao fora cajjaz de reprezentar. E' bastante re- 
parar no curso cahno e tixo, por um leito mais apertado, 
que e o Santa Roza. Nao sofrem as suas margens o des- 
barato que o rio principal ocaziona entre as ilhas que 
o constituem, quando das cabe^as irrompem as subitas 
enchentes. 

Um caso, entre muitos. Examinando-se o mapa do 
delta, levantado, em 1870, pelo engenhciro Guilherme 
Dodt, ve-se nele uma i)onla de terra, a sudoeste da ilha 
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f^r-mdc dc Santa-Izabcl, com a dononunaQao dc um an- 
Hgo „ov„a<lo-Eslevao. (N.IO). Tal « a modito 
dora do rio, ali, due o Estevao se toniou uniii ilha apa . n miis sianificativo e que a ilha de Po56es,dcs\ian 

rarrsS rcorrenteza, estcndeu um promontorxo ou- 

tre as ilhas dc Sauta-Izabel e o Irecho que desta so dtsl. 
fu>'indo o Estevao do lado do Maraiiliao, eu le as 

nte de I'osoes . Sanla-Cru,.. Denlro dc ulgum te"n>o. »" 
1 nrln hvusco como soc acoutcccr la, vira a no\a iHu 

? " r'p^es, ,.ol„ U,d„ <1UC OS antigos nunca 

se obervam no rio Grande ou das Canaiias. 
No Santa Roza. poreiii, desconlieccm-se - 

dan^as .adicais. Agora mesmo flns de f 
quando o invcnio ainda nao favorece o hloral nw. 
nhcnsc, a encl.cnie avan«a 
rils cobre as ilhas marginals, de maneira tal que se na 
vcg^ cm c,nu-,a, can.inho em linha quazc 
zes ate a cidade da Parnaiba, por dentro das ilhas dc 
Santa-Cruz e, Santa-Izabel. O Santa Roza, todavia, ne- 

nhum indicio acuza de inundaeao. Eis a enorme di e- 
renea com que o Parnaiba distribue as aguas ' 

• condutos deltaicos. E e bom nao esquecer que o Santa 
Zza e o primeiro que file despede para o oceano. 

Antes de empreender uma viajem de investiga- 

cao pelo delta, o dr. Antonino Freire, infatigavel jia- 
? 1 ,,vi ni'iiiiense afoitou-se •em apontar o San- 
"I'a conu. o" tronco' „ri,nonlial do Parnaiba:- 

" Abcirando-nos dcstc assunlo, assevcro,, nao ^dcmos 
1 • J ..cirtnor iim erro, em que tem incoiriuo deixar de consignar um crx , m 

. I , rtr>Arfi-ifns brazileiros, que escreveiam quaze todos os gcogiaios urc i „ ,i,, 
dcpois da pnblicacao do A ,'..AS oo lM..Ka,o m T!,. /..., dc 
Ciindido Mcndcs. Refcrimo-nos a falsa afirniati . 
ser o Ganarias o bra^o principal do Parnaiba, c, 1 
tanto, a verdadeira foz deste rio, unica razao cm 
ate agora se tem bazeado, para tra^ai ^ 
tes do Piaiii com o Maranhao, no liloral. Essa afirma- 



liva, porem, c complctamcnte falsa, nuiito cmbora cor- 
ra miindo, repetida por quaze todos os livros didaticos 
do Brazil. Porque, se dos bra^os do Parnaiba algum 
nierece o nome de principal, esse qualificativo pertence 
incontestavelinente ao chamado rio Santa Roza ou Po- 
^oes". 

Escuzado e transcrever as razoes por que o autor 
abraQou, a principio, senielhante opiniao, ([lie abando- 
noii, depois de examinar as duas bocas do referido rio. 
Deniais, e inna qiiestao de facto. A' simples vista no 
niapa, ningiiem, que acompanhe as sinuozidades do 
Parnaiba, ate lan§ar o Santa Roza por um, leito es- 
treito e diferente, deixara de reconhecer que o grande 
rio continiia o seu curso exato, arredondando a ilha dos 
Pogoes, sem quaze se aperceber da fuga do Igarassu 
para N. E., e apressando-se a entrar, pelo Canarias, no^ 
oceano, vigorozo e amplo, farto e doniinador. E' muitis- 
simo for^ada a bipoteze de que o Parnaiba estaca en- 
tre a Mariquita e Po^oes. Muitissinio mais forgada se 
revela a outra bipoteze de que o antigo rio dos Tai)uias 
envereda pela corrente mansa e acanbada do Santa 
Roza. 

Com louvavel lialdade, o dr. Antonino Freire con- 
fessou, mais tarde, o seu equivoco. A descrigao da via- 
jem, que fez no delta, projeta luz: —"Na boca do Igua- 
rassu, tinbamos em frente a grande illia dos PoQoes, 
formada pelos bra^os Santa Roza, Canjirias e o igarape 

Santa-Cruz. Dez quilometros acima, esta a boca do San- 
ta Roza, i)rimeiro brago do Parnaiba, cujas aguas viio 
ter a baia da Tutoia, porto do nosso destino, e pelo qual 
parecia dever fazer-se a navegapao. Esta, porem, e en- 
curtada pelo a])roveitamento do igarape de Santa-Cruz, 
que realiza a comunica^ao entre os bragos de Canarias 
e Santa Roza, motivo pelo qual e preferido. 

Saindo do Iguarassu, aproamos para noroeste e 
descemos pelo ])ra^o das Canarias, encontrando, minu- 
los dej)ois, a morada S. Jose, na costa ocidental da ilha 
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1' .1 Ro'i-vista Se4»uindo por am 
Grande, e, pouco alem, 9 boras e 20' co- 
estirao de pcrto de ^ arraial dcnomi- 
„,e(?amos a vcr as ^,,nde curva coiv 
,.ao - v^tice, pov oca.i.o 
cava para o noiie, i luesmo nome. 
das secas, uma rumos, cliegamos ao Ci- 

Scgiundo-se por ^,,„enho e caza de telhas, des- 

poal, antiga dos anos precedentes, 
truidos por uma ^ .^;^to pclo Bebedouro. Nao cn- 
,.as-ndo antes, = 'c„„„ri„ha, a que se re- 
conlramos a fo/ ,„i„„ciozo c imporlanle re- 

fere David Caldas, .,(\rnrM\o o pratico que ele 
latorio de 1687, tendo-nos afirmacio 
conllue no Santa o rio Novo, for- 

AS 9 boras e 4 , ^ rigorozo inverno, que 
mado em 1894, por ocaziao de rasgando 
transformou em ilba a Grande, e 

o -tmo bastante^l^^^^^^^ que 
cauzando consulerav i jc a^ucar, 

a completa Uba das Batatas. O curso 
denominada ^ p^^te do territorio da ilba 

do no foi mudad , g j ^ 
Grande foi terras acrescidas. O rio 
ciada a ilba ' ^j^ugo leito, e agora perfei- 
Velbo, como e a nossa viajem, 
tamente e ponta da do Reduto, 
passando nenuenas altera?oes, rumo su- 
levand6 -"If' ^flO boras, a foz do igarape 

r^^r":";assa^ — depois, 
levando rumos oeste e 'j' . ^ tomar 

Dobrando uma curva pe- 

„ara I "=>^ '=8;;"^^ voltamos para a direila 
queno estirao, no fim do qua ^ das 

e seguimos para sudoeste. Era ( ionrane A 
margens, devido a cstraordinaria chcia 6 ' ' 
;""or mkeria e solidao reiuavam nos eampos. comple- 
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lamente alagados, e onde apenas apareciam os tetos 
de algunias cazas„invadidas pelas aguas. 

As 10 lioras e 20', tivemos de parar o rebocador, 
dcvido a um pequeno sinistro, ocorrido na barca, que 
vinha no rcboque, a (jual teve a caza de abrigo intei- 
ramentc desgarrada polos galhos ,das frondozas arvo- 
res que cobrem as niargens do Santa-Cruz. Esta exu- 
berjuicia de vegeta^ao e uni dos embara^os a navega- 
cao desse igarape, e que pode remover-se eoni despeza 
I'elalivamente pequena, segundo o calculo que dela fez 
o ex-capitao do i)6rto Vidal de Oliveira, nunia pequena 
notieia sobi-e o assunto. 

Abandonada a caza da barca, conseguinios, de- 
pois de algum Irabalho, continuar a viajem as 11 bo- 
ras e 40', indo, dois niinutos depois, ddbrar uma curva 
para a direita, rumo noroeste, avistando uni estenso e 
lindissimo carnaubal, pahneira que domina em toda 
a ilha de Santa-Cruz, cuja costa sul viemos percorren- 
do ate aqui. 

As 12 boras e 40', cbegamos a boca ocidental do 
igarape desse nonie, que leni cerca de qualro niilbas 
de comprimento, e penetravanios no rio Santa Roza, eni 
frente ao lugarejo que e tambem assini cbaniado, cons- 
tante de umas oito cazas de palba, inundadas pela cbeia. 

Ai, OS nossos sentimentos de piauiense, e de pa- 
triota, foram vivamente abalados pela circunstancia de 
penetrarnios no bra^o que deu origeni a uzurjjafao de 
que somos vitinias". 

Desenvolve, a seguir, algunias pondera^oes sobre os 
direitos do Piaui, estensivos ate ao Santa Roza. E de- 
clara: "Argunienta-se, a falta de documentos em con- 
trario, que os limites do Piaui com o Maranhao devem 
ser estabelecidos polo brago principal do Parnaiba, que 
e prezentemente o das Canarias". 

Antes de tudo, o Maranhao nao se firma so nisto, 
])ara manifestar o seu direito as ilhas do delta, a esquer- 
da do Canarias. 
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E'pois ocioza a questao (lue ^ 

Krr.oE:r:io"»:r inL;.^ 

^ t ^mtifios o pouco que sobre tal se deslmde, 

srfTvoraCel fo Maranhao. Ou o Ototoi dos primeiros 

tempos foi considerado sem liga^ao com o Parnaiba, 

on nunca recebeu os nomes dados outrora a este no. 
Temos que melhor andou o Nortista jornal 

piauiel, daVarnaiba, pondo a q^st.o nestes - 
mos ciue sao de aceitar sem rezervas.— O territo 
rio'esta, alem aisso, perfeitamente descnto geografi- 
camente, o que alias, segundo 

ta neste cazo. Porque, efetivamente nao 
muitos supoem, de saber qual dos brakes do Parnaiba 
rrlerdaieiro rio; qual deles e o de maior volume da- 

E o (lue o Maranhao afirma, fundado em provas 
abundantes,-« que o Candrias s^mpre Umitoa o sea 
IPrritorio na parte oriental da faxa btoranea. 

Tudo mais Ihe 6 indiferente, conquanto julgue, 

seja qual tor a face por que se encarc o problema. o 
seu direito bom liquido, mquestionavel. 

IBFIBIL 
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0 rio Paraoassu 

(razoes de dominio) 

Ora, se o Parnaiba desemboca pcla barra 
das Candrias, iia sua maior largiira, nao foi o 
Marauhao quern procurou uni lal liiiute, ulids 
nalunil: foi o goveruo poriuguez que as\iim o 
tracou. 

Candido Mendes, Disc, no senado brazilei- 
ro, em 1880. 

Nem titulo legal falece ao Maranhao, para garan- 
tla do sen direito, tres vezes secular, a maior parte do 
delta parnaibano. 

Esse titulo e a carta de el-rei, de 17 de abril de 
1633, carta confirniada nessa outra de 14 de junho de 
163/, que reza: —"Pedindo-me o dito Bento Maciel Pa- 
rente que, visto ter eu ja escolhido, conforme as mi- 
nhas ordens, o sitio das capitanias que hao de ser cabe^a 
daquele estado do Maranhao, como se via da certidao 
do secretario Francisco de Lucena, que aprezentava, 
pela qual consta haver eu por beni de rezolver, por 
carta minha de 13 de abril de 1633, (2) que licasseni 
rezervadas para a minha coroa as duas capitanias do 
Maranhao e Para; — demarcando-se a do Maranhao com 
siias ilhas desde o rio Paraoassu, ate d ponta de Tapiii- 
tapera, em que se estende, ha de costa cincoenta le- 
guas.. 

Nao ha nolicia de alteragao alguma nessa demar- 
ca?ao, naturalmente balizada por um rio importantis- 
simo, que a torna irrefragavel. Nem era de uzo da me- 
tropole alterar as divizoes das capitanias, uma vez as- 
sentadas em cartas de lei, e os territorios na posse dos 
respectivos governos ou donatarios. Nisso, nao se des- 
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incnlh, a,|.',ck- dito-"p.lavr" 'le «i nuo volla alra.". 

'I' iiccc cnlao, quo tuilo so rcziimiria, no cuy.o - 
Piaai-Manuih.-.,., cn, .le.enninai- <iual o ver' - -™ m 
Paraoassii, das tres saiclas principals do 1 aniaibc i 

N'l verdadc, a confusao dc noincs, muitas 
" \ <;ciirc'cc 'I acografia e a historia colonials. Urn pe- 

t 'ddcntc geografico leva a sna denominagao a (lueno aciilcnit, 5, s rio terras 
,'ulros acidenlM dc tcirina divcraa, ao halo dc 

fo HMO raro a propria capitania. 

""k pirtidaril do P.a.„' na pcndcnoia s6b.c aTu- 

l.iia qacren. tii-a.- argiiincilos do nomc 

E .ssc, dc a.ta 

Eta" dS.; Unutc, cs,al.elece„do 
:;;;ra prcnnia ofcrccu,. Nao ha ongano „os- 

' """'■Accmlccia, lan.bcui, que urn rio, un.a 

seada iam recebendo varios nonies, ate accitai nam, 
fixamente nos escritos oficiais e no uzo do povo. O no 
^ V, antes de se chamar assim, definitivamentc, 

: eTl^an^assu. simplesmente Para, 
. xT.,„,.„ iKironi a eiiseada niais ocidcnlal, que 

! cZlle se'liga/coube qualquer desses vocabulos^ 

Ur-i 

14) E' como a reconhece, em 1614, o relatorio de Diogo 
de Campos Moreno, na Jobnada oo.Maranhac tmbaUio 

; de cunho oficial, em que deu conta, as cortes dc Lisboa 
da empreza dc Jcronimo de Albuqueique, que e^ o 
cabo a espulsao dos francezes da ilha de S. Luiz. Le-se 
no frontisi)icio da obra .Iornaoa uo i araniiao, poi 
dcni de S. Majestade. feita no una de lOU. A precioza 
narrativa faz, a evidencia, a distribui?ao entrc os flu- 

xes maritimo e fluvial — o Ototoi e o Para. 
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Clarissinio: — Cliamaraiii a esta junta os niestres 
e pilotos da armada, para que dissesseui o que sabiaiu 
da entrada do Para, oii do Ototoi, donde tratava o Re^ 
gimento, que se inelhorassem, para so irein assim che- 
gando ao Maranhao ou Pcreja, sem risco notavel na 
jornada". "0 governador Gaspar de Souza, coin o eni- 
penho desta gento, a qual, com a do Ceara, chegava a 90 
soldados de paga, parecia-lhe nao dilatar o resto, para 
iiao fazer vans as despezas de cada dia, e os socorros, 
que andavam, e deviani de andar na carreira; pelo que 
dezejava a saida de Jeronimo dAlbuquerque; e doutra 
])aite, como as coizas do Maranhao e da siui costa an- 
davam tao escuras, e nao havia i)ess6a alguma que da- 
quelas partes desse a conveniente nolicia, tendo-se Mar- 
tini Soares por perdido, por faltar recado sen, ja quazc 
passando um ano, deterniinou, contudo, de nao estar 
parado, antes Ihe pareceu como [jrudente que aquela 
cosla, ou iH)r terra, ou i)or nuir se acabasse de se conlie- 
cer ale o mais proximo ao Maranhao que se pudesse, 
fazendo-se, no Pani on no Ototoi, uma grande povoa- 
9ao, a qual fosse abrigo da jornada, etc.". 

Sempre a diferen^a entre o Ototoi e o Para. 

I'ala I^iogo de Campos, tambem, nos "parcels que 
ficam no Ototoi e no Para". Nem se queira ver na pa- 
lavra Pa/vf uma variante dessa outra — Pred (Perea, 
Pcreja), a que se refere o documento em cauza, desl'a- 
zendo^ a mcerteza que se levantou, a propozito das as- 
piragoes piauienses. Basta atentar no jirimeiro escerto 
supra transcrito: "...para se irem assim chegando ao 
Maranhao ou Perejd. ..".A Jornada do Maranhao e ])or 
tudo escelente nos debates sobre limites entre o Mara- 
nhao e o l^iaui. 

Foi depois de receber a noticia autentica da con- 
quista do Maranhao que as cortcs assinalaram as fron- 
teiras da capitania rial, cabeya de um novo estado. (N. 
15). Ficou demonstrado que tais fronteiras c^iam sem- 
pre em dois pontos da costa maritima, em regra aci- 
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ctozo rel!,Wno,'tao bem informada, 

,(,. que Diogo Ik- Cainiios coiifcic precizamcntc . 

"'" ''E io. „<.s aJn.inisl, adores do reino. c in<lesc"lpa- 
V- ,,i ,,fA niu erro desses, chamando P(i 

vol, tdc mav conhecido „ov OloM. ao» 

" "/e Unhain intoresscs na ten-a, dccjozos 

liEE5s:SsSS5 

TE,",,cde <1.10 sc de a capitanla arrebatada aos trance- 
•/PI '1 sosuintc linlia divizoiia. ^ 
■ "Bcsde ParmMmi: tmai' empefm- la 
Mamnon com U f" y 

, ,ip rnsta mas de cmcoenta leguas, y 
tapera, en q ^ j.y " — " Que esses limites foram 
por boca del vu ^ J ^ duvida, a vista da citada carta- 
adotados, paiccc lora < < i • i ir^7" o dc 
reei'i dc 1633, e dc outra dc 14 de .lunho de 1637 , e dc 

' . cr dr Antonino Frcire, bem como que Qp nptmrir coni o sr. di^' ^ 
• 1 \/r ivinlvln c'lnitania nao se circunscreveram, as raias do Maiannao capii nvis 

ao norte, 4 |.onla de Tapuilapera (hoje Aleant.«a . m- - 
estenderan,-se. eonforme „ropu.era Jaeome Noionh.u 

ate ao Turiassu". 
No que so I,a discordar, nera se atina con. son 

bra de razao, e na idea de sercra nma e a n.csma co,- 
za — o Paraoassii c o Ototoi. 

Outra ila^ao, igualmciitc valioza, que sal a ( . 
termos cstraidos do Memorial dc Bepto Macicl ParenU 

c da carta-regia, que o accitou, csla na insistcncia c 
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porcin sob a gestao maranhciise as ilhas do delta par- 
naibano:" .. .deniarcando-se a do Maranhao, com as 
siias ilhas, desde o Paraoassii. . 

Que motivos induziriani o rei a tal miniicia ? A 
ilha dc S. Luiz ? Nao, de certo, porque era conhecida 
com o niesmo nonie de Maranhao, e se encontrava ali 
a sede da capitania. As outras ilhas, com esce^ao dos 
do delta, talvez nem delas soubessem no reino. Demais, 
as ilhas da costa "dez leguas ao mar, fronteiras a tes- 
tada", pertenciam a capitania senhora da nossa costa. 
(N. 16). 

As do delta, porem, sobre sercm numerozas, 
acham-se no estremo 16ste, entre a velha e a nova ca- 
])itania. Podiam trazer di'ividas. Mas as cortes tinham 
novas constantes delas, jjor serem azilo de muitas na- 
qoes indigenas, e ponto de jmi^ao das jornadas, que 
partiam dc S. Luiz e da Fortaleza. (N. 16-A). Por la, 
bcitalhavani ja as missoes religiozas, desde os priniei- 
ros estabelecimentos dos portuguezcs no Maranhao. (N. 

breve, depara-las-a o padre Antonio Vieira, 
feito ja um grande vulto, na historia europea. O seu 
primeiro esfor^o mediu-se em abrir caminho por mar 
e, por terra, entre o Maranhao e o Ceara. Cartas de ses- 
maria doarao aos auctotonos terras do delta parnai- 
bano. 

Que ha de mais razoavel que o zelo da metropo- 
le, pondo fora de divcrgencias jurisdicionais as illias dos 
Iremembes ? (V. final da N. 18). Surprcenderia, sim, 
o esquecimenlo dessas ilhas, se, querendo uni-las ao 
governo do Ceara, nao se lembrassc do Ototoi, que cor- 
re a oeste das ilhas, e preferisse, i)ara termo de limites, 
entre as duas capitanias, o rio Paraoassii. 

Com pequenas variantes do jiroprio vocabulo— 
Tutoia (Ototoi, Atotoi) e uma das raras dezigna^oes 
da geografia colonial, que permaneceu imutavel, apli- 
cado ao mesmo acidente, hoje o porto e a baia da ques- 
tao. Nunca houve oulra denominagao para essa via da 
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1 • /M 14"* R'deveras interessanlc e 
costa maranhense. (N. 14). ^ fprmn Tu- 

Itvnh-vo o faclo (le, ao mesmo tempo que o termo lu 

ri'i nao sofrc ciualquer substitui?ao, desaparecem os t(,ia nao sotrc i q Tapuias, logo 
nomes ParaoassUt i 

llw'cZ ol7h"i.'os raSr^cobcrtos ,lo Mara- 
1 r ' .,vi -1 B'lia alraves dos famozos campos piaiuen 

" '-''ViiuH em 1677, vemos cartas-regias, ondc se escre- 
' 1 /^.r«oa.s.sa. Paraguasm, sobre assunlos do Parnai- 
r (Y ^..jp I). De 1699 em diante, a palavra Parnaiba 

os out^os, pava nomear o ma.esto.o 

no: 
"Covcrnralor c c»pilao-8ener«l tla c.plt.nin <lc Per- 

nambuco: 

Eu el-rei vos cnvio luuito saudar. Vendo o pape , 

. Ci'nrd faca cxanunar este purto, a ciitracia 
. se 6 capaz S ser fortificado, e o fundo assim 
como depois da entrada no rio, a largura das do Ilia , . assim descobertos com o re- 

pa?rse poder tomar. neste particular, a 
baixo < ,,.,e' nnrecer conveniente. Escrita em Lisboa, 

rifde I'le^o de 1699. Hki. Para o governador de 
Pernaiiibuco". 

Em carta, dirigida a 14 do abril do "01 ao rd de 
Porlugnl, ,.elo senado da camara da vUa dc S Jose dc 
Rlbamar, pecUndo que os dWn.os da eapUama do Cea 

Msscm ali arrcmatados. assim se esprimcm os seus ra 
vereadores; 

■Os dizimos desta capitania se arrematam em a do 
Hio Grande, porque, como nesta nao havia ^ 
denou o governo da liaia se ' ' „j,i, 

I, como agora se dignou vossa rial maj rem 
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gisse esta vila, pedimos se arreniatem nela os dizimos 
que serao os que se incluireni desde a ribeira do Mon- 
xorro ate o rio Parnaiba c os sertdes do mesino distri- 
to este quc^servira de termo a esta vila, perniitindo vos- 
sa rial niajestade, para que, aUhii de sereiu estas terras 
conqiiistadas com as armas do Ceard, ciijos hahitadores 
assistiram com siias pessoas e concorreram com suas fa- 
zendas^ para as despezas necessarias para a espcdicao 
das tropas que a conseguiram, flea mais convenienle fa- 
zerem-se aqui as ditas arrematapoes, etc...." 

Fornece esses docuinentos a obra Limites do Piaui 
COM 0 Mar.\nhao, do dr. Antonino Freire, que diz te-Jos 
visto num trabalho do sr. Perdigao de Oliveira — Os u- 
AiiiEs DO Clara, piiblicado na Revista do Instituto no 
Ce,vra, tomo VII. Sao dos mais antigos, quanto aos que 
trazem o novo nome de Parnaiba. Desde essa e])oca, 
nunca mais o rio divizor recebeu outro, nas rezolu^oes 
da corte e nas ordens dos governadores. (N. 19) 

Para nioslrar que o atual brago das Canarias foi 
sempre considerado conio o verdadeiro Parnaiba, eis 
aqui uma ])rova deciziva. Fala o primeiro ouvidor geral 
da capitania do Piaui, em 1772, poucos anos depois de 
instalada a dita eapitania. Esse documento, tantas vezes 
impresso, comentado e aceito por ambos os interessa- 
dos na mais que secular querela, e de uma clareza in- 
sofismavel. Trasladamo-Io para estas paginas da obra 
do dr. Justo Jansen Ferreira — A barra da Tutoia: 

"Vem.a ponto salientarmos.que, se quaze todos os 
livros didaticos, aparecidos entre nos, depois da publi- 
cacao do monumental Atlas do Imperio do Brazil, por 
Candido Mendcs de Almeida, ensinam que o Canarias 
e o bra^o principal, e a linha divizoria entre o Mara- 
nhao e o Piaui, e que a verdade ^sta com este grande 
geografo. Cabendo-nos a distinta honra de ocupar a ca- 
deira de geografia do Liceu Maranhense, cujo primeiro 
professor foi aquele prccniinente corografo, coube-noa 

f\ (U-, ivwitt vullosso aopiimtsntQ 
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Incoutrado nos 

em 1772, quaze urn seculo an ts da p ^-Xnionio 
Atlas, 3^0 minucioza descrigao, ofi- 
Jose de Morais Durao , e metropole, firmava 

eaTpiaui,pelobra,oCana^^^^^ 

"O "o luTentrclr e caudaloeo 

Maranhao que coirem P sepulta no oceano, entre 
teira a vila ';,o Maranhao, numa ponta de 
as capitanias do . .. ^ „e chega a costa 
,erra que a es a d^^ 
do mesmo mar, com a « oni i,em di- 
„„ ci„.o liKU... Faz o de Par- 
ferentes nomes; o da parte 1 jgyarassu e a ilha 

mas o de nascente Santa-IzabeJ. 
title fdrtm entre hi" e oti i ■ oriental <lele, 
„earr:-SrSo!S.;:;o^a,ua.o...... 

n"e;rr.';.: 
mo de o templo e de pedra de cantana, 
parte de ^ ^ez de despcza qua/e duzentos 
assas magnifico, e q ^ descoberto. Tem-se 
mil cruzados; poren estabele- 
aumentado ^sta vila p ^ouramas que levavam as suraa- 

cas ou barcos da Ba - ^la^am em parte 
zendo dos ^ ^ ^arra e a sua costa, em re- 
do pagamento; porque . permitiam Ihe 
la?ao dos lote. A camara tem a sua 
chegasse ue ,lhe pagava de gabela, 
renda nestas ' 6es, 14.$000, sempre que 
cada uma porLi, tem diminuido uma e 
vmham ao porto. Agora 1 
outra coiza, por ^^^30 0 ano passado. 0 bra- 
poz pela companhia do ^laran de li- 
fo do rio que consevva o noiiu r„„,,A nrincioia 
mites d capitanla do Mciranh&o e a do CeaiA P P , 
nmm 4a vU« POi^a ae duas OM tros somento , 
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Dispensa comentarios, de igiial maneira, este ou- 
tro, que aqui vai, trazido a terreiro pelos contendores 
de ambos os lados: 

"lllm." Sr. 

Em execiicao do oficio que v. s." foi servido dirigir- 
nie, datado em 25 de abril deste ano, eu passo a dar a 
V. s.° as informa^oes que me sao constantes, e que v. s.' 
exige de mini para bem do rial servico e da patria em 
que V. s." tanto se interessa. Esta vila de S. Joao da Par- 
naiba esta situada a margem de um bra^o da mesma nas 
esiremus das cainUmias do Piaiii, Maranhao e Ceard Gran- 
de, cujo braco vai ciesaguar na barra do riacho, deno- 
minado Igarassu, na distancia de 3 leguas, de cuja barra 
se serve esta vila donde Ihe veio o nonie de barra da Par- 
naiba, porque a verdadeira barra deste rio, e em que ele 
desagua distante ao norte daquela 5 leguas, e inavegavel, 
por ser seca. Confina, porem, esta vila pelo nascentc 
com o tr.° da vila da Granja da capitania do Ceara Gran- 
de, na distancia de 3 leguas ate aquele riacho Igarassu, 
que Ihe serve de divizao; e pelo poente com o tr.° do 
julgado de Sao Bernardo da capitania do Maranhao, na 
distancia de mais de uma legua, cuja divizao faz o rio 
Parnaiba. Pelo centro se divide esta capitania daquela 
do Maranhao por todo o referido rio da Parnaiba, co- 
municando-se uma com a outra por diversas estradas para 
o tr. da vila da Tutoia e julgado de Sao Bernardo, na 
mesma capitania; daquelas vao ter unias a fazenda cha- 
mada Alegre e outras ao rio Moni, atraves da cidade do 
Maranhao, passando primeiro Goes. Bar., e pelo outro 
lado se divide o centro com a capitania do Ceara Gran- 
de nas fraldas da Serra Grande, comunicando-se por di- 
versas estradas, ja o longo da costa pelo distrito da vila 
Vifoza, digo Granja, ja pela referida serra, distrito da 
Vila Vifoza Rial, daquela capitania; de forma que vem 
acabar esta angularmente entre as mesnias capitanias. 
A barra do Igarassu, chamada hoje Parnaiba, por onde 
navegam as embarcacoes deste porto, e de muito pouco 
fundo, de grandes correntezas bastantemente perigozas 
principalmente de verao, pelas grandes ventanias- por 
isso ela nao admite mais que a navcgagao de sumacas 
pequenas. pois as grandes saiam em meia carga, indo 
abarrotar no porlo da Gericoacuara, capitania do' Siara 
Grande; porem se tern hoje descoberto que, no tempo 
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,le inverno, podem ubarrotar em "f 
Esta Vila, por estar situada em uma planic.e bastante 
mente baixa... . . <700 iiim" sr governador 

Parnaiba. G de junho de 1/98^ Ulm. bn go 
<ln Piaui dom Joao de Amonm Pereira. De 
,„ais afet'o e obediente subdito - Sfmp/rcro Dias da Silva. 

Donde se depreende a razao de ficar no olyido o 

nome anligo ~ Paraoassd, enquanto os outros (^ois ra- 
Qos do Parnaiba conscrvam os seus — Igiiarassu c O 
hii (N 20). E'que Paraoassu era a corrente principal 
do'rio a qual, com cste, mudara de nome. E ainda hoje, 
dos povos marginals, recebe o mesmo.bra^o, identica- 
mente, os nomes de rio Grande, no Parnaiba. 

A propria tradi?ao, a companheira fiel da histo- 
ria, encarrega-se de evidenciar que nao ha confiuao 
possivel entre Paraoassii e Ototoi. 
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IV 

As sem-razoes do Piaui 

Para a defeza e prova do direito do Maranhao as 
ilhas do delta parnaibano, os tres capitulos preceden- 
tes parecem enceiTar a lide vantajozamente. 

De facto: evidenciado que os decrctos regios niar- 
carani os limites entre o Maranhao e o Ceara pelo rio 
Paraoassu; provado que esse rio nunca foi outro senao 
o proprio Parnaiba de lioje, pelo brago atual das Ca- 
narias; provado que a cria^ao da com area e depois ca- 
pitania do Piaui encontrou vigorando esses limites 
desde um seculo, e nao os modificou absolutamente 
Tollitur qiiestio ! 

Revolveram, entretanto, os arquivos tao rebusca- 
damente, e tanta cinza levantarani, que nao ha dezistir 
de apreciar argumentos que so o sao. por melhores nao 
ter a parte que os aprezenta. 

Sente-se que os esforgados paladinos da cauza do 
Piaui se movem no dezerto das provas, iniaginando 
oazes, para descanso... 

Nada de carta-regia, avizo, instrugao, noticia, co- 
chilo de rehitorio que nao catasseni, e ora agiteni conio 
trofeu de vitoria ! Uma palavra, uma fraze dubia... 
e esta patente o direito do Piaui ao delta inteiro, mes- 
mo as ilhas, que, por sua natureza, re])clem a sua in- 
cluzao no leque do gi-ande rio. (V. o capitulo II). 

E proyarani de mais... Nem se desconfie-da boa 
fe dos estrenuos polemistas. Atiram-se, num lance de 
patriotismo, a defensao do ideal, que julgam abranger 
OS mais altos dezignios da sua terra, e precipitam-se 
em verdadeiros sofismas. Estes, nao raro, surgem in- 
dependentes da nossa vontade, ao correr das ideas, que 
nos atraem e nos desviam de legitimos raciocinio's. E' 
assim que o historiador, o filozofo, o critico, os cientis- 
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tas, eniiiu, nas nova, urn 
uma engaiioza '. i„ seguem, de arrastao, 

:rsIordL°tua;.fa;^.i-. inca„a.cs de retomar o 

abrinclo evidcnte a sua investida 
paulislas e ;' li^^ral, dcspreocupados deste, 

para o cenlu, lo g , . gge da defeza, cedo outor- 

desviar dessa virinhos nao sc apel- 
Mas OS nossos contenao ca- 

cebem de tal, e, a for^a, rans . institui- 

: ;r o ' cor:..ivo. <le.asl.es ou 
das no setentiiao c tpi ' P _ „rpvaleceram. E'urn ar- 
abandono do capitulo II e so nos 
gumcnto : -o' devida aos sens iluslres pro- 
ocupa pela consi tentativas e con- 
latores. Sabe-st i , cogitou, por si mesmo, de 
(luistas, o a'costa do norte, a que so cha- 
rcconheccr c M'U-anhao", sobre a qual ja os 

mou "a pvojetos. Os campeoes ati- 
Irancezes 01 ma c jccididos a levar por duui- 
ram-se por teria e 1 portuguez na 
te o '^^tabelecimcnto c u ^.^entura da India, nao ha, 
Americti. Apos a es ui nagao pe- 

na hxslorux, e duros cuidados, do que esse 

rrmS'^l'contlnenle urn ampHssiino dominio, re- 

empreza gigantesca. Afastados os franc , nosso 
Tiiivo <ln remola Luzltania perdeu de ^..sla 

1X1.0 da lerra brarileira. Fe-lo mesmo um eslado m- 
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dependente. O Piaui veio encontra-lo nesse pe de su- 
perior categoria administrativa. Ja o verbo de Antonio 
Vieira comparava as do reino as conqiiistas que ofe- 
tuara entre S. Luiz e a Ibiapaba. De modo que tarn- 
bem, jHir droit de conqiiete, ja o Maranbao estava so- 
nbor das duas terras, no triangulo parnaibano Foi uni 
acazo que reuniu ao Piaui um remanescente, na costa 
jnaritima — a ilha de Santa-Izabel. Os do Ccara cbe- 
gavani a serra da Ibiapaba e raro dcsceriani ate ao rio 
divizor. Os do Maranbao assistiam nas ilbns do delta, 
e, muito naturahiiente, considerariam aquela ilha um 
peda^o do continente cearense, atravessando pelo ria- 
cbo Iguarassii. Logrou o Piaui, entao, uma espia para 
o Jiiar, que aumentou sensivelmente, por um acordo 
com o Ceara, em 1880, sacrificando importantes terri- 
torios, o que nao teria feito, se participasse daTutoia. 

Mas, alem do insubsistente e obscuro foral de An- 
tonio Cardozo de Bari'os, onde funda o Piaui o seu di- 
reito as ilbas do delta ? 

Numa multidao de atos administrativos, sem va- 
lor para o cazo, porquanto "nao rezolviam, nem po- 
diam rezolver a questao de limites das duas provin- 
cias, pois eram atos do poder executivo, espedidos para 
diversos fins, menos para o de fixar limites. (Acc. do 
Supremo T. Federal, de 24-XII-1909). 

Assuntos maritimos, de conserva^ao e defeza de 
portos, ainda hoje, no regime federativo, de estados 
autonomos, a na^ao nao esta adstrita a competencias e 
jiu-isdi^oes particulares, para melbor encaminbar tais 
servigos. Ainda agora, varias esta^oes do telegrafo na- 
cional, no Maranliao, se acbam subordinadas a central 
do Piaui. 

Para que lembrar outros pontos, em que uma au- 

toridade federal pode ser ouvida e intervir, sem res- 
peito as fronteiras regionais ? Alem de que, fora peri- 
ffozo aos estados o terem as suas jurisdi^oes a merce 

de «vizos, regulamentos e oiitros atos administrativos. 
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compreendendo objetivos de ordcm geral, iLh 

dos. Quando muito, haveria ai uma P^ova J^ubsidiar c. 
em cazo de incerteza e auzencia de mais fidedigna 

1ti niie fiar na eeografia burocratica.. ■ te, porqiie nao ha que iiai ^ inister 
Na questao do delta parnaibano, nao ha m s cr 

orocurar os arquivos dos ministros do govei-no naeio- 

nal O Piaui arraiijou dois ou trcs avizos de am on 
dois ministros. O Maranhao nao ^eria dificuldade en^ 
recorrer a esses mesmos ministros e a todos 
tros Nao serao atos dessa natureza, em nada ofen- 
sivos da competencia provincial ou estadual, que c 
ferirao ao Piaui o dominio das terras, que nenhum dc- 
creto das primeiras administra?oes do Brazil houve por 

crtla.ao aos tempos colonials, tudo se espU- 

c'l- a) tratando-se de defeza da costa, da cnaQdO 
"rto e colzas de navegagao, a metropole nao estava 
al^iis pelas limita.oes da colonia; a -cessidade de 
se auxiliarem mutuamente (N. 21), nessa epoca dc ata- 
ques imprevistos e corso, levava os governadores e ca- 
nit'ies-mores a entrar nas jurisdi?oes vizinhas, tdi to 

Ina'is que, para os possivci, abu.os havia » 
da adnunUtrasao ultramanna. ouv.da « obedecida em 
lodos OS assiintos colonials; cj no que concerne ao nol- 
le, e cspeeiahuenle aos logradoiros do delta, o govcr- 

1 dirisia a capitama de 1 einam- no nortusuez ora se aiiii,!'^ 
I A rin fo-ir-'i ora a subordinada do Piaui, e, buco, ora a do l^eara, uia ^ 
as mais das vezes, a do Maranhao, como se ve de nu- 
merozos documentos espostos neste capitulo. 

Mas se, em materia dessa relevancia, particular- 
mente ligada a conserva^ao do dominio, nao se aten- 
dia a orbita jurisdicionaria, sempre que se tratasse de 
sesmarias e colzas mais propriamente regionais, ore e 
nava, nas ilhas, o Maranhao, e um pouco alem ate, 
como atestou o dr. Justo Jansen: -"E a prova de que 
as ditas cartas-regias (sobre portos e na\egaQaQ) nao 
vizavani anular os limited est»b<?leoidoa nfts 
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as quais, ha pouco, aliuliinos, e que, sem interrupgao, 
a metropole continuou a dirigir-se ao governo do Mara- 
nhao, ao delta do Parnaiba. Esta nossa asser^ao coin- 
prova-se com a carta-regia de 8 de Janeiro de 1697; 
coin a provizao ao govei'no do Maranhao, em 2 de 
mai-fo de 1724, "sobre os indios da serra da Ibiapaba 
e.guerra ao gentio de corso"; com a provizao ao go- 
vernador Jose da Silva, em 18 de margo de 1733, "s6- 
bie a posse dos indios taramambezes nas 4 leguas de 
teira, que tem, na ilha dos Cajueiros, e controversia s6- 
bre isto com o i)adrc Jose Lopes, da Companhia de Je- 
siis ; com a carta-regia de 27 de Janeiro de 1703; com 
a de 24 de abril de 1723; tinahnente, com as de 25 de 
Janeiro de 1728 e de 7 de Julho de 1730. — Achamos 
que Ja vai dito o bastante para certificar que, antes, 
durante e depois das referidas cartas-rcgias, dirigidas 
ao governador de Pernambuco, o Maranhao continuou 
a jurisdicionar, por ordem da metropole, sobre o delta 

parnaibano. Mas, se admitirmos, por hipoteze, que es- 
sas cartas-regias, sobre fortificagoes, dao direito a pos- 
se dos territories de que tratam, entao o Maranhao 
prova que a sua jurisdigao, abrangendo todo o litoral 
do no Parnaiba, se estendia ate ao Camocim, com a 
seguinte carta-regia de 2(5 de novembro dc 1687: "C. 
R. ao dito governador (do Maranhao), recomendando- 
Ihe continue no bom tratamento dos indios taramam- 
bezes, e que de conta do estado em que se acham as 
fortalezas mandadas fabricar no Ceara, para impedir 
OS holandezes e outros estrangeiros de ter trato com 
OS ditos indios". (A barra da.Tutoia, pag. 70). 

Alguns dos documentos, citados no trecho acima 
podem ler-se no capitulo a seguir-se, em que detid-i- 
mente se estudam as razoes de posse e Jurisdicao m'a- 
ranhenses, o Jegitimo iiti possidetis. 

nesde jk, porem, percebe-se que em objeto nur-i- 
mente regional nao ha lembran^a de quebra do Ldlr 
do Maranhao, e e isso que bem regula a posse admi- 
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i: °evi.a d „ n,e,h„r ras mtenias. () que ncit-. i ipv-i-los a bom ter- 

„,„. O Chtado „s„t.i,o a dctcza c is relacoes cs- 

f , D ".luakiuer .naUira por que exercite esla com- 
Xirn™l.>Jma otcma ta. aos „odcrcs autonon.os 

das suas por^oes circnscrloionais. 
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0 "uti possidetis" maranhense 

(RAZOES DE posse E JURISDigAO) 

... do rio Pavnaiba, que sempre se consi- 
dcron a diviza ■ entre o Piaui e o Maranhdo, 
mas niincd entre o Ceard e o Piaui. 

(Discurso du visconde de Paranagud, Anais 
DO Senado, de 1SS0). 

Ao concluir o capitulo anterior, acentuei que os 
atos administrativos, de geslao puramente local, sao 
OS linicos que se podem trazer em abono da posse de 
um governo sobre este ou aquele territorio, e nunca as 
rezolufoes do poder central, atinentes as necesidades 
gerais do estado, provendo as exigencias da navega- 
§ao, comercio, portos, defeza, etc. 

Em qualquer sistema politico, essas materias fl- 
eam fora da competencia local, ou, pelo menos, per- 
tencem, em principio, a na^ao. Se, modernamente, assim 
acontece, duplicadas razoes fariam que, em epocas de 
conquistas e de rivalidades incessantes de umas na- 
§6es contra outras, em que tudo partia do poder cen- 
tral, da coroa, da autoridade absoluta, esta muito pou- 
co cedesse as administra^oes subordinadas e em mini- 
ma conta tivesse as marcas divizionarias, quando por 
bem o ordenava, em assuntos de vital importancia para 
o estado. (N. 22). For^a, tambem, e atender a circuns- 
tancia das comunicagoes diflceis entre a dilatada colo- 
nia e o reino. Para a Baia e Pernambuco, singravam 
menos raramente as frotas veleiras dos luzos, e, por- 
tanto, nielhor se corresponderia o governo de Lisboa 
com OS seus mandatarios naquelas capitanias do que 
com OS da do Maranhao. (N. 23). 

Eis porque, aventando-se provas de jurisdi^-ao re- 
gional, trazem suspeito valor as eartas-regias e provi- 
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zoes que vizam os objetivos precitados. Nao e que, bo- 
bre OS mesmos, nunca fosse procurado o ^ 
Maranhao. Em qualquer-sentido, o acunnilo c e pro^ 

vas a favor deste estado, no que concerne a 
cao' e pftsse das ilhas disputadas, posse e junsdi?ao m- 
interruptas ate ao prezente, que so e embaraQO a es- 
colha daqueles. 

O dr. Pereira da Costa, histonador pernambuca- 
no, devotado a cauza piauiense, confessa;-"Em 1772, 
ia o Maranhao estava de posse da importante barra 
da Tutoia e de todas as ilhas do delta do Parnaiba, 
com esceeao apenas da de Santa-Izabel, e das ilhotas 
da Trindade, das Batatas e do Estevao, contiguas aque- 
las". (Do nuniero 121, da Patria). 

Nao nos disse o ilustre escritor, nem no-lo pudera 
dizer, quando, como e por que deixou a dita posse de 
estar com o Maranhao. (N. 24). Desde os seus prmci- 
pios, como capitania independente, que o conquistado 
de Domingos Afonso Mafrense e Domingos Jorge dei- 
tou olhos avidos a Tutoia. 

Das proprias cartas-regias ao governador e capi- 
tao-general de Pernambuco, insistindo nos estudps so- 

bre as barras do Parnaiba, cartas-regias de 1699 
19) que grande entuziasmo acendem nos cauzidicos do 
Pia'ui, por se nao dar ai incumbencia ao governo do 
Maranhao, - dessas cartas mesmo se evidencia a aten- 
cao que os portos parnaibanos ja despertavam. 

E porque tao cedo, menos de quinze anos feitos 
de capitania separada, relaxou o Piaui a sua preten- 
dida posse sobre a maior parte do delta, desprezando 
este, em beneficio do Maranhao, que naquele tempo 
pouco se importaria da sua estrema oriental para as 
suas comunica^oes esteriores ? 

Um dominio, uma posse nao se ganlia, nem se per- 
de, senao por f6r?a de um ato precizo, conhecido e pro- 
vado. E se, pelo desuzo, uma das capitanias limitrofes 
pudera desassenhorear-se do , delta, admira fosse antes 
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a do Piaui que a do Maranhao, cujas vistas, na pessoa 
dos seus capitaes-mores, quaze se rezumiam, na epoca, 

as circunvizinhangas da iiha conquistada aos francezes. 
Surpreende ate, dado isso, o respeito dos governadores 
do Piaui pela jurisdi^ao colonial do Maranhao. 

Os proprios docunientos exibidos pelo estado con- 
testante nos testemunliam esse respeito. Nas instru^oes 
baixadas por Joao Pereira Caldas, primeiro chefe da 
capitania do Piaui, em 1762, quando Portugal andava 
as turras com castelhanos e francezes, instru^oes sobre 
a defeza dos portos e barras do Parnaiba, nao ha inna 
unica intervengao naTutoia:—"Do sobredito lugar da 

Piracuruca,< continuara vmc. a sua Jornada ate a vila 
de S. Joao da Parnaiba e, depois de ultimamente tomar 
ali o resto da gente que deve formar o referido desta- 
camento, ira com ele estabelecer-se nas praias que fl- 
eam na ponta da ilha que jaz entre dims das sohreditas 
harms, e mandara juntamente levar para a mesma 
parte todas e quaisquer canoas de particulares que por 
aquele distrito hoiiver e encontrar, para dela se valer 
nas ocorrentes ocazioes, em que precizas forem, fazen- 
do-as, porem, p6r em arrecadagao, para se entregareni 
aos seus donos, depois de se escuzarem. Estabelecido 
vmc. nas ditas praias, mandara logo nelas fazer alguns 
ranchos de palha, em que comodamente se possam res- 
guardar do tempo os oficiais e soldados de que se com- 
puzer aquela guarni^ao, a qual vmc. deve ter sempre 
prontissima para qualquer incidente que possa apre- 

zentar-se". — (A barra daTutoia, do dr. Justo Jansen). 
Sabe-se ja (capitulo II), como o primeiro ouvidor 

geral da capitania do Piaui, em relatorio oflcial, de- 
clarou OS limites dessa com a do Maranhao, nas' em- 
bocaduras do Parnaiba:—"Faz dois bragos'na barra 
com bem diferentes nomes; o da parte do poente con- 
serva o de Parnaiba; mas o do nascente toma o dp T^jnn. 
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„„,„e de Pavnalba serve ,1c 'i""'" 

tie duas ou tres leguas . (uc 

™%'7l®tlmTrin'pe.-eira. 60ve™ad<u- da xete- 

rida capitaiiia do Piaui, cm f 

7- f^- 
sr re-pouo.^ iuw 

;!o nr,/i inle,.endonle, como se infere de va- 
Ts . doru-ocados'onlre o pre.idenle do P.au. e o 

„1." eenh-al do imperio. Vejamo. alguns: 

r:: r..:;:, 
Dezejo continue em sosseg ■ cuarcle a vine. 
em que (leve empregar o maior ze . " _  g 
PaV\cio .lo governo de Oeiras, 10 de abnl do 1827. m 
rfd du Pornaiba. P. senhor capitao comandantc Anto- 
nio de Souza . 

A ordeni infra e do mesnio teor: 

■v If. Sua maiestade imperial, cm avizo de 22 de 
I ' n,ir. diriaido pela secretaria de estado dos sac,,1,no ■;« » »■ p»rticlp.,- 

qut do (Jul . 2overno de Buenos-Aires, com 
brigue, f ^ostas deste imperio. Em con- 
o intento it i ' ' ^ pra?.as de primeira linha 

o »r™,,,..,,ia,io Kio "i'"- •'-?"J;: 
. - 1 ofirn Hp niie com elas sejam guarneci pozi?ao de vmc., afim c e qi qualquer invazao 

dos OS portos que convem, paia reptiu qu i 
(rue haiani de intentar contra essa vila, menos a Tiitdia, 
\ ■ ■ 1 Mnrinilulc) sein previa conscntimevto do da provincia do Marcinluio, sun i ..cmii 
exm.^ Vrezidente da mcsma provinca, a quem le^n- 
.itei para .nandar gunrnecer com tropa, ou dar lu(n<,a 
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para eii o lazer, reconiendando-lhe que a vmc. houvesse 
de participar a sua rezolugao a tal respeito. Deus guarde 
a vnic. Palacio do governo de Oeiras, 22 de dezembro 
de 1826. Barao da Parnaiba. Sr. capitao coinandante An- 
tonio de Souza". 

0 dr. Antonino Fi-eire r.etirou as copias desses ofi- 
cios do Livro de ordens do comandante da Parnaiba 
(1826-1829), conforme lialmentc assevera, no sen tra- 
balho Limites do Piaui com o Maranhao, o qual miiita 
luz derrama sobre a materia. — "Vamos revelar que, 
antes dessa data (1724), ja esse litoral principiara a ser 
conhecido, esplorado, povoado e jurisdicionado pelo 
Maranhao. Que era esplorado, mostram-o as espedi- 
9oes religiozas e guerreiras que, a coine^ar de 1625, 
partiram do Maranhao, conforme ficou dito no capi- 
tulo anterior. Que era povoado, confirmam-o as pro- 
prias palavras do dr. Antonino Freire, aceitando com 
louvores (1) o seguinte escrito de Rocha Pita;—"Para 
a parte do norte, ha uma enseada a que chamam Titoia, 
a qual, penetrando grandissimo espa^o o continente, 
acompanhada por ambos os lados de espessos man- 
gues, com produgao imensa de mariscos, vai desco- 
brindo fertilissimos campos e hoje se acha com maior 
numero de habitantes que a cidade" (2). Que era ju- 
visdicionado pelas autoridades maranhenses, entre ou- 
tros, citaremos os seguintes documentos:—"Provizao ao 
ouvidor geral do Maranhao sobre a conta dos jezuitas, 
em nome dos indios taramambes, na ])osse das terras, 
que Ihes foram concedidas na illia dos Cajueiros, man- 
da que defira as partes, na forma da ordem de 6 de 
agosto de 1685, ])roccdendo a medi^ao, requerendo-a 
as partes. 21 de agosto de 1741. (3). 

(1) Introdufao, pag. 134, in fine. 

1-f.n HisToniA DA AMERia\ PORTUGUEZA, desdc o ano de loOO, do seu descobnmento, ate ao de 1724, pag. 65 
, . (3) Livro de leis e ordens regias, para o estado dn Mn 

ranhao e Para. Folha 730 v. Biblioteca Piiblica Eborense. 
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As terras concernenles a esla provizao forani con- 
cedidas aos indigenas, por Joao da Maia G=ma go- 
vcrnador do cstado do Maranhao e Para, que misd - 
cionava sobrc o delta parnalbano, perlenccnle a capi- 
lania <io Maranhao, visto a do Ceara estar anexa a dc 
Pcmanibiico, desde 1654, e o Piaui nao chcgar as dltas 
terras. E, pela leitura da carta-regia de 2o de 
de 1728 (1), dirigida ao governador do estado do Ma- 
ranhao, ve-se que esta doa^ao e anterior a 1724 

Outro documento:—"Carla-regia ao dito (2) go- 
vernador, aprovando o que fez de mandar urn missio- 
nario da companhia, bem provido, aos indios anapu- 
rus, que habitam pelo rio Parnaiba, acima na costa dos 
Lcn?6es, os quais indios haviam feito peti§ao 

cer para os distritos do Maranhao. 27 de Janeiro de l7 . 
fs -Mais outro documento"Provizao ao dito go- 
vernador, aprovando o que tem feito para o fun de se al- 
dearem os indios taramambezes, e o ter-lhes dado paia 
missionario o padre da companhia JoaoTayares, que 

eles pediram. Descreve os costumes daqueles indios ma- 
vitimos, que se podem chamar "Peixes racionais . 24 de 
abril de 1723" (4). Mm-i 

A seguinte carta-regia mostra que, em 1697, o Maia- 
nhao jurisdicionava ate alem da barra do rio Timo- 
nha-~ Carta-regia ao dito governador, mandando se 

faca no Ceani um hospicio para os padres da compa- 
nhia, e se deem aos indios, que se vierem situar nas al- 
deias da costa do Ceara ao Maranhao, de sesmarias, 
as terras que Ream desde a barra do rio Aracati-minm 
ate a barra do rio Timonha, cortando... 8 de Janeiro 

(1) Anais da Biblioteca e Arquivo Publico do ParA, Doc. 
n. 4, tomo II, pag. 208. . , u-„ 

(2) Refere-se ao governador do estado do Maranhao. 
(3) Livro de leis e ordens regias. Bibliotdca Publica Ebo- 

rense. Folha 202 v. 
(4) Idem. Folha 615 v. 
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de ltj97". (1). (A nARRA da Tutoia, pelo dr. Juslo Jan- 
sen, fls. 26-27). 

Lembra ainda o ilusti'e geografo maranhense qne 
o governador Joao Pereira Caldas, de cujas instru- 
^oes, relativas a defeza da costa, alias somentc na parte 
piauiense, tanta celeuma fazem os contesfantes vizi- 
nhos, recebendo ordeni para niandar a rial prezen- 
9a nina individual e exata rela^ao de todos os possiii- 
dores das terras dessa capitania, declarando as por- 
(?6es que cada um possue atualmente e as que se Ihes 
tinham concedido pelas datas que estao anuladas, nun- 
ca se ocupou, quando teve de cumpri-la, dos morado- 
res, das fazendas, dos territorios circunvizinhos da bar- 
ra da Tutoia, neni dos que deinoram a oeste da ilha 
Grande de Santa-Izabel. Essa resposta, entretanto, foi 
estensa e muito minucioza. E, havendo divergencia s6- 
bre a sede da vila da Parnaiba, entre os lugares indi- 
cados, nao se fez men^ao de nenhum que ficasse a oeste 
da barra das Canarias". 

Que valem, contra esses atos de interesse mera- 
niente local, decizoes, avizos, regulamentos respeitan- 
tes a as.suntos de alta relevancia nacional, coino sejani 

a defeza da costa, o comercio esterior, a navegagao ? 
A jurisdigao maranhense, a verdadeira jurisdi^ao re- 
gional, sobre o estremo leste da capitania, foi, portan- 
to, franca e continua ate ao fim do seculo XVIII. 

O professor J. Ribeiro do Aniaral, incansavel in- 
vestigador da historia do Maranhao, possue unia boa 
copia de documentos, incluzive cartas de sesniaria do 
delta, mostrando que, em coizas propriamente locais 
de carater interno, niandou sempre no delta o Mara- 
nhao. A competencia judiciaria e aquela em que me- 

nos confuzao haveria. E, se a houvesse, fora antes em 
favor do Piaui, com a comarca da Parnaiba proxima 

«„so. Folli'els 'v° lao- 
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ou, molhor, junto do delta. Ora a cidadc de S Luiz cia 
a comarca a ([ue pertencia a jiirisdi^ao do territorio. 
ate aos liniites com o Piaui, na zona maritima 

Mas vejamos um documento preciozo a tal res- 
peito;—"Auto de posse. Ano do nascimento de Nosso 

Senhor Jesus-Christo, de mil e setecentos setenta c sexs, 
aos vinte e quatro dias do mez de abril do dit^o anp, 
nesta fazenda da ilha do Caju, freguezia de S. BeT- 
nardo do Parnaiba, comarca da cidade de S. Liiiz do 
Maranhdo, aonde eu, escrivao ao diante nomeado, fm 
vindo, e, sendo .ai, apareceu prezente Joao Paulo Di- 
niz, pelo qual foi dito que ele, em virtudc do decreto 
que aprezentou, do" juiz ordinano e orfaos - Manoel 
Liz Ribeiro, e do seu titulo de carta de arremalaeao. 
queria tomar posse desta dita fazenda da vila do Caju, 

a qual arrematara, ou mandara arrematar em pra(?a 
publica, por anteposta pessoa do seu procurador, o ca- 
pitao Manoel do Couto Pereira, pedindo-me Ihe desse 
a dita posse, e logo no mesmo ato, pelo referido Joao 
Paulo Diniz, foi dito, em prezen9a das testemunhas^ ao 
diante assinadas, se havia alguma pessoa, ou pessoas, 

' (rue Ihe puzessem impedimento ou embargasem direta 
ou indiretamente a posse rial e atual que desta fazen- 
da queria tomar judicialmente; e, por nao haver pes- 
soa que o bem pedisse, se chegou as porteiras dos cur- 
rais da dita fazenda, abrindo-as e tornando-as a te- 
char, pegou em uma mao cheia de terra e a botou para 
o ar, e, cortando um ramo verde em, digo, verde em 
Sinai de haver tornado a dita posse, a qual eu, abe- 
liao, a houve por dada com todas as solenidades, tanto 
quanto em direito posso, sendo a tudo junto as teste- 
munhas prezentes, o capitao Bernardo JoseTeixeira de 
Carvalho, o capitao Manoel do Couto Pereira e Joao 
Rodrigues Cordeiro, que todos aqui assmaram com o 
empossado. De que, para tudo constar, fiz este termo 
de posse, que eu, tabeliao Ignacio (nome, em se§ui a, 
ininteligivel) da Silva, escrevi. Joao Paulo Diniz (se- 
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gue-se uma assinatura ilegivel) — Bernardo Jose Tei- 
xeira — Jodo Roiz Cordeiro". 

Este docuniento faz parte de um processado s6- 
bre a posse imehiorial da mesma ilha do Caju, haven- 
do-nie pcrinitido o exame dos papeis o cazal Alberto 
Aniorini, hoje proprietario da referida ilha. Desse an- 
tigo processado, constam mais: — a) Auto de arreiua- 
ta^ao, que mandou fazer o juiz ordiiiario Antonio Jose 
Martins, da ilha do Caju, com gados e aniniais vacuus 
e cavalares, penhorados a Joaquim Diniz Pereira de 
Castro, por execu^ao movida a requerimento de Jose 
Pires Ferreira, tudo como abaixo se declara: — Ano 
do nascimento de Nosso Senhor Jesiis-Cristo, de mil 
oitocentos e dezasseis anos, aos tres dias do mez de ju- 
Iho do dito ano, nesta vila Vi^oza, comarca da cidade 
de S. Luiz do Maranhao, em as cazas da rezidencia do 
juiz ordinario Antonio Jose Martins, onde eu, escrivao, 
etc., etc.; b) Iraslado da escritura de liipoteca, digo, 
escritura de trespasse que entre si fazem com o tres- 
passante Luiz de Souza Forte Bustamante Sa e Mene- 
zes e sua mullier dona Maria de Assun^ao Pires Fer- 
reira, por seu bastante procurador nesta, o reverendo 
vigario Lino Antonio Pereira de Sampaio, a Joaquim 
Diniz Pereira de Castro, da fazenda da vila do Cajii, 
tudo como, abaixo e ao diante se declara, etc., etc. 

Esse traslado e de 5 de setembro de 1816, sendo 
a escritura feita pelo tabeliao Jose Pereira da Rocha 
Franco, da vila Vi^oza da Tutoia, comarca da cidade 
de Sao Luiz do Maranhao". 

c) Senten^a, julgando processada a posse imemo- 
rial, que e do teor seguinte: ~"Julgo por minha sen- 
tenga a posse imemorial, Iransferida ao emi)ossado Joa- 
quim Diniz Pereira de Castro, da fazenda da ilha do 
Caju, segundo alternativa do anterior enipossado coro- 
nel Joao Paulo Diniz, como (unui palavra ilegivel) 
destes autos pelo legal titulo de posse judicial, junto 
aos mesmos e sua antiguidade, bem como as dos (uma 

Biblioteca Publica Benedito Leite 



46 . 

palavra ilegivrf). P^los '"oslra 
mcsn.a, pelo que o hci por ° SriL par- 

ficando traslado no cartono, entre as propnas par 

• Eng" 1 San.a-cn,z. 22 de Sbr.- cle 1816. Anto.uo 
lose (u.n nome ilcgivel)". Segue-so o lermo de Data e 
,,ublica?ao: AOS vinte e dois dias 

lie rail oilocentos e dezasseis anos, "'f^ 
Santa-Cruz das Pregui?as, termo da , 

16ia, con.arca da cidade de S. Luiz "j°; "'"g, 
H-1 t'liubein, no mesmo proccssado, uma si/a paga 

„a co itoSr daTut6ia:-"N. 5. Si.a. Colectorla da 
TutiL A„o flnanceiro de rail oitocen.os » Huaren^ 
nuatro a mil oilocentos e quarenta e cinco (1844-1845). 
Fiea lanfada em debito ao atual rj!, ?"g"^i- 
de cento e sessehta mil reis, que pagou Jose Dmiz Soe 
ro de Castro, de siza correspondente a um conto e se 
centos rail reis, por que comprou a ilha denommada 

Caii, do seu faleddo pai Joaquim Dimz Pereira do 
Castro. Tutoia, 22 de novembro de 1844. O colector, An- 

■ tAjiio Jose das Neves . 
Todos OS documentos da natureza dos que acima 

vao copiados, referentes as ilhas do delta parnaibano, 
•I'escecao da ilha Grande de Santa-Izabel, todos quan- 

'tos me toi dado ISr, querem as ilhas como sendo tem- 
torio maranhensc. E forara muitos os quo tive^ocaziao 
de exarainar en. maos dos atuais propnetarios das mes- 
mas ilhas. Infelizmonte, nao me foi possivel obtci as 
necessarias certidoes. a.. Por 

Ha deles que sac passados nos cartonos da Par- 
naiba, pagando a siza no Maranhao. E, em "mttos fl- 
guram nomes troncos das prmc.pais fara.l.ns do P.aui. 

A 17 de dezembro de 1845, Manoel Rebelo Borges 
comprou de Antonio de Souza e Candida Roza Serra 
e Souza, "a ilha da Barracoa, da-provmcia do Mara- 
nhao", por uina escritura particular, datada da^ ar- 
naiba. Em 1865, a mesma "ilha Barracoa. deste distnto 
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dc Araiozes, termo da vila da Tutoia, provincia do Ma- 
ranhao", e vendida a Delfina Maria Garcez por Anto- 

, nio Doniingues do Prado, "que a houve por conipra, 
fcita ao senhor capitao Manoel Rebelo Borges e sua 
nuilher Dora Rita Maria Teixeira". Pagaram a siza na 
colectoria da.Tutoia. Em 1888, a firma Singlehurst Ne- 
phew & Comp.% da Parnaiba, por escritura publica no 
notariado da mesma cidade, vende a d. Alice Serra de 
Miranda Veras, "a ilha de nome Cardozo, sita a fre- 
guezia de Araiozes, coinarca de S. Bernardo, provincia 
do Maranhao". Da dita escritura constam os conheci- 
mentos seguintes: de 12-?000, pagos na alfandega da 
Parnaiba, como imposto de transmissao de proprieda- 
de; de 4$000, pagos no tezoiro provincial do Piaui. Ani- 
bos esses taloes dao a ilha do "Cardozo, comarca de 
S. Rernardo, na provincia do Maranhao". 

Assim, durante o imperio, estiverani as ilhas do 
delta, ii esquei da do gallio principal do rio, senipre e 
sempre sob a jurisdieao nuiranhense. Nunca houve uni 
protesto; nunca, a menor opozi^ao a secular posse, ja- 
mais esquecida ou abandonada. Porque nao foi ])ro- 
testo a tentativa do primeiro prezidente do Piaui, o bri- 
gadeiro Souza Martins, depois visconde da Parnaiba, 
para anexar a sua provincia a barra da Tutoia, rece- 
bendo do governo imperial, em 1825, a resposta de que 
licava "rezervada a decizao desse assunto para quan- 
do se tratar do regulamento geral dos limites de todas 
as provincias do imperio". Aqui, pelo contrario, veem- 
se OS dois governos — o provincial do Piaui e o impe- 
rial do Brazil — reconhecendo a posse maranhense, na 
alvorada redentora da patria. Tambem nao e de se con- 
siderar como protesto a outra tentativa, em 1832, quando 
o deputado A. Fernandes da Silveira propoz, a assem- 
blea geral, os limites do Piaui com o Ceara e o Mara- 
nhao. Ainda aqui, a assemblea geral, reconhecendo os 
direitos maranh(inses, nem sequer julgou objeto de de- 
libera^ao a parte aluziva ao Maranhao. (N. 26). 
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Por ultimo, em 1880, o Piaui entrou em acordo 

com o Ceara, tomando por ponto P-t.da o u 

Trerrrre.C--por -.-p-''", o 

^:runra:rufto:::„m™L"STorairo:^^ 

Llber dc Candidu Mi-ndcs dc Almeida leve per iiao pro 
vidos c ic negu ao Maraiihao o dominio, legal e 1 lal. 
s6bt^os sous nmiles ale ao ramo central e „r.mord.al 
do Iinalmeiite, os' iminlclliios ribeirl- 

„„„s d'o San,a Ro.a c da bala daTu.oia^Jrar™ a 
cobrar toros dos tevrenos de marinha das ™ 
teiritas. Algun.as opinioes valiozas querem quo te.s 
renos sciam de uzufrulo das comunas. J.7)- 

De forma ((lie uenhiim dominio existira, acompa- 

nbado de posse lao antiga, conlinun, efeliva, provada 
e reconhecida pelo proprio conlestante, como » " 
nio que o alual eslado do Maranbuo 
do delta narnaibano, entre o Cananas e o Santa Roza. 
Essa posse "mansa e paciliea" foi. iima uniea vez, qua- 
;. perturba,la. E, entao, surgin 6 primeiro e umco pro- 

les o endrgieo e pronto. Oeorren :sso cm 190 . 
A eamara da Parnaiba, no estado bm.lrofe, por 

eseessivo an.or as letras, enlcn.leu que 
colas primArias "nas ilhas de Sanla-Cru. e Cananas, 
,«rte.o.n(« a «(« mnniclpio estado , o P,am. \o g^ 
verno do Maranhao, pordm, desagradou esse final e 
preferiu prejudiear 0 ensino publico, ,n-oibmdo que 
com a abertura de eseolas elemcntarcs lieasse altcrada 
a geografia politica daquela regiao. ( . _ 

A historia arquiva apenas esse protesto. Mas as 
ilhas continuaram e continuam na velha, mcontesta- 
vel posse e jurisdicao maranheiises. 
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Os interesses maranhenses 

(razoes de con\'eniencia) ; 

A nossa vizdo inlerior, ulonyaiido-se no tem- 
po, como a esterior, ao desatar-se no espago, e 
sempre falsa, qiumdo se a(em so ao que diviza, 

e nao atende aos erros oriundos, menos do objefo 
ohservado que da nossa pozi^-do c do meio que 

nos circiila. 
Euclides da Cunha — Castro Alves e o seu 

tempo. 

Cilegancfo ao termino destes arrazoados, inipoc- 
se-nos urn pensamento: o Piaiu viza antes uma antiga 
aspiragao do que um direito. Erradamente ou nao, abor- 
dou-lhe o espii'ito iini silogisrao:—o Maranhao e ;senhor 
de uma estensa costa niaritima; eu possuo um exiguo 
litoral, que julgo sem importancia. E depreendeu: — a 
barra da Tutoia e minha, ou, se nao e, devera se-lo, 
com todas as ilhas do delta parnaibano. 

De alguni modo, os piauienses conseguiram Sensi- 
bilizar, poi- meio das suas premissas, uma boa jiarte da 
oi)iniao piiblica, sem escetuar a dos maranhenses. De 
quando em quando, sentem o terreno resvaladio, e cla- 
mam contra o egoismo dos eslados vizinhos. 

Essa retorica tambem esta pedindo uns reparos. 
Antes de exercer a magistratura na zona pleitea- 

da pelo Piaui, acreditei que o abandono, em favor do 
Piaui, da parte insular da barra da Tutoia e do delta 
parnaibano, nao acarretaria prejuizos de nionta ao Ma- 
ranhao, enquanto que. para aquele estado, seria do in- 
calculavel beneficio. . 

Era que, como os que avaliam a distancia, do pro- 
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blenia cia cosla e dos porlos, apanhava so a sua cou- 
temporaneidade. Nao via os bra^os que amainam a ter- 

ra nesse estrcnio leste, nera cogitava de que o porvir das 
regioes circunjacentes pudesse vir a mudar a situagao. 
Permanecendo em Araiozes, coniarca que abrange todo 

() territorio ([ueslionado, cstudei- o problema de ma- 
noira uieuos restrita. Tive de apreciar o sea lado eco- 
nouiicci e a niarcha, tempos adiante, que levara o pro- 
crresso da regiao do nordeste maranhensc, desde o Brejo 

Tutoia, sem desprezar, contudo, a parcela dos interes- 
ses do Piaui, na atualidade e no futuro. 

E, se razoes de conveniencia nao abundam agora, 
para o'vizinho estado nos requerer o trecho de literal 
da Tutoia ao Canarias, de facto e de direito perten- 
cente ao Maranhao, tudo indica, passando-se alem dos 
obietivos contemporaneos, que seria um erro fatal abnr 
niao desse direito, para atender um interesse de momen- 
to quando justo fosse tal interesse. "0 Piaui, com ^0.000 
cuilometros quadrados de superficie, um comprimento 

de 1.440 quilometros e uma largura maxima de loO qui- 
lometros, ficou entao reduzido a triste condi?ao de — 
estado maritimo, sem ser banhado pelo mar, pois tal 
se pode dizer de uma regiao tao vasta, que tem lb qui- 
lometros apenas de literal". . 

Como argumcnto, nao procede; queixa, falta-lhe 

baze. , 
E a glorioza Minas Gerais que dira, com os sens 

(500 000 quilometros quadrados, onde se move a maior 
populagao do Brazil, sem uma unica aberta para o 
mar ? A disparidade, na distribui§ao do contmente pa- 
trio entrc os estados, manifesta-se tao estranha que m- 
vocar a injiisti^a da partilha nada prova. 

E nem sei quem pudera, conhecedor perfeito das 
nossas terras longuissimas, dividi-las equitativamente, 

cm porQoes equivalentes, quanto ao litoral, aos sertoes, 
aos rios, as riquezas naturals. 

Tem o Piaui as suas famozissimas pastajens, a 
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carnaiiba, a mani§6ba, rasgando-lhe o Parnaiba a zona 
sertaneja... S. Paulo giiarda as suas terras roxas, Mi- 
nas o seu rico subsolo... 0 Para e o Amazonas gozam 
do no-mar e da superioridade da sua borracha nati- 
va... A desigualdade, daqui ou dali, patentear-se-ia 
do mesmo modo. Esse igualitarismo geografico e, por 
certo, nao menor sonJio do que o dos comunistas rcvo- 
lucionarios. O Espirito-Santo e o Rio de Janeiro repre- 
zentam quaze que so a propria costa niaritinia. E, seni 
parte na cinta oceanica, aparecem, ao longe, com enor- 
missmios territorios, Mato-Grosso e Goiaz. 

Em compara^ao aos outros estados, o Piaui foi 
dos bem aquinhoados. Logrou cerca de 25 quilometros 
de costa (sem titulo conhecido), na iiha Grande de 
Santa-Izabel, entre o Canarias e a Amarragao e um 
dos maiores territorios para o centro. Portos, ostenta-os 
o Piaui como o Maranhao, embora, como os do Mara- 
nhao, precizem de melhoramentos para bem servir-- 
rimonha, Amarragao, Canarias... Pertencesse qualquer 
deles a um estado rico, a S. Paulo ou a Minas, e sei iam 
OS escelentes ancoradoiros de transatlanticos. E sao 
aque es portos os vmicos nas condigoes de vir a ser os 
verdadeiros entrepostos do comercio esterior do Piaui. 

Um porto no Cajueiro, a mais de 24 boras de via- 
jem para a cidade e centro mercantil do Parnaiba, na- 
vegagao dificultoza, e pura fantazia de jornais. A ilha 
do Cajueiro mal comportara dois ou tres armazens so- 
tnveis, entre a praia e os mangues. E obra capaz de 
sobrepujar os holandezes, nos polders ou baixios do 
mar do norte, seria a que levasse caminbos de ferro nor 
sobre as iniimeras ilhas de lama do delta parnaibano 

Que faltasse, porem, porto ao Piaui, dava motivo 
ao Maranhao para se dispensar de um dos seus junto 
dos mumcipios e outras localidades maranhenses ? 

Dependesse de territorios e portos o progresso de 
um estado, o Maranhao, Pernambuco, a Baia teriam sus- 
tentado as pozi^oes vantajozas que outrora alcan?aram 
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entre as provincias do inipcrio. E o Rio de Janeiro e 
Minas estariam em pe dc inferioridade para com o 
Piaui. Ha igualmente exemplos eloqiicntes, entre as na- 
goes, e tao conhccidos que iiao vale a ])ena nienciona-los. 

Alem do sen porto natural — a Aniarragao, nao 
se serve o Piaui do porto daTutoia, tanto ([uanto e pos- 
sivel, lamentaudo apenas a longitude eni que o ancora- 
doiro fica da sua principal pra^a de comercio—« Par- 
naiba, que nunca pode afastar ou minorar os obsta- 
culos do transporte pelo rio ? . r 

"0 porto e da na^ao", disse-o Benedito Leite. h, 
tanto isto e verdade que a pra?a da Parnaiba se tor- 
nou dona de quaze toda a importacao e esporta?ao 
daquele porto maritimo, inonopolizando ate a produgao 
de unia importante zona niaranhense. (N. 20). 

Tempo vira, o que fatalmente ha dc suceder, ([uan- 

do o Piaui obtiver o seu entreposto, adaptado noTi- 
monha ou na Amarra^ao, em que a Tutoia passara in- 
diferentc para o comercio estcrior dos nossos ribeiri- 
nhos do Parnaiba; (N. 30). Nesse tempo, a velha Oto- 
toi fara somente o intcrcambio do nordeste niaranhen- 
se com OS outros estados e o estranjeiro. A florescente 
Vila de Salinas, ligando-se ao Brejo, a Barreirinhas, etc., 
Xorinara uni activo centro de negocios. 

Conio nao pasmariani. as geragoes vindoiras, se 
vissem, entao, a Parnaiba assenhorear-se da barra da 
Tutoia ' E' uma evolugao de facil descortino a que 
apontamos, e, dada ela, os nossos antagonistas rece- 
berao da posteridade uni bondozo sorrizo, por prefe- 
rireni amparar mal o prezente, quando e claro, inevi- 
tavel e proximo que terao de abandonar a dczejada 
barra da Tutoia pela da AniarraQao, menos de tres le- 
guas acinia da cidade da Parnaiba. 0 que hoje tomani 
por uma necessidade indefectivel tera desaparecido aina- 
nlia, seni se praticar um erro de consequencias mas 
para o future. 

Pelo jirisma economico, avultam ainda mais as 
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razoes do Maranhao, para se nao desfazer das-ilhas 
do chaniado delta. Sao as popula^oes dos nossos iiiu- 
nicipios que aproveitam a fertilidade das vazantes, que 
lavrain aquelas terras^ oude raro ])odem habitar, mas 
dondc tirani o aliniento, os iiiateriais para as suas Glio- 
mas, e muitos dos utensilios da sua vida doniestica. Ma- 
riquita, Santa Roza, Joao Peres, Araiozes, Concei^ao, 
Carnaubeiras, Aguadoce, Frexeiras, Frexeirinhas, tantos 
e tantos niicleos de popula^oes rurais se espalham por 
toda a margeni esquerda do rio Santa Roza ate a baia 
da Tutoia, e desses niicleos do continente niaranliense 
saein os brayos que, nas ilhas, afrontando'as febres e 
as inunda^oes, semciani e colhem o arroz, o millio, a 
cana, o algodao. Nas secas flageladoras, acorrem a 
jVraiozes centenas de cearenses, sabedores de que, no 
delta, e o proprio rio, eui luta com as mares, que ir- 
riga e enriquece o solo. 

Ficam todas aquelas ilhas confrontes ao nosso con- 
linente, dentro dos meridianos maranhenses, e sao a 
fortuna do nosso litoral, pelos nossos esploradas. Por- 
que leva-las a dominio alheio, se o temos legal, iusto 
e racional a contar dos nossos primeiros dias de vida 
pohtica . Os habitantes porvindoiros de Araiozes e da 
Tutoia nunca nos perdoariam a nossa iniprevidencia, 
se OS privassemos de uni porto e de terras serventias 
suas, indispensaveis ao sen trabalho, ao comercio e as 
comunicagoes esternas de uma das mais ricas seccoes 
da superficie estadual. 

Os homens, cegos ou incapazes, iludem-se quaze 

sempre, qunndo nada mais atingem do que as circuns- 
tancias da hora. Aos factos, que hoje se nos aliguram in- 
coerentes ou absurdos, encarrega-se a historia] nas su-js 
inten^oes longinquas, de os esclarecer e justificar Os 
erros e desvios aparentes dos nossos dias constituem. 
amanha, a cadeia natural da evolugao. ' 

A pendencia da Tutoia e urn gesto de vaidade 
Ha-<3e passar. Nj,o vale o p6 que levantou dos arquivos. 
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Continue, pois, o Maranhao no niapa da grande 

patria, a maneira dc um escudo, com os seas natura- 
lissimos limites, os mais naturais e inconfundiveis, en- 
tre OS de todos os eslados. Houvesse duvidas, e Can- 
dido Mendes, que foi o nosso Rio Branco, te-las-ia des- 
Iruido, com a mcsma ciencia c tino tacto que empie- 
i^ou, pci'ante o Para* e Goiaz. 

Lado a lado conosco, siga o Piaui, como ate ago- 
ra, em perfeita concordia, o que concretiza um belo 
exempto. E desfrutqm conosco os nossos irmaos de 
alem-Parnaiba as ilhas, as aguas e o porto, que, mais 

do que para eles, reprezentam, para uma grande por- 
^•ao do nosso povo, fontes de labor, de pao ,e de aga- 
zalho. 
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NOTAS 

<l'vergeiicias sobre quais as porcoes ila costa nn- 
iitxma, correspondentes as capitanfas do norte: AdotAniofa dis 

Traicio) atd 4 rTIfnmf logo. Desta baia (da 
guas doadas^ao hUtnJ- » ''t corriam as cem le- 
Cunha Entre o rin k Barros, associado a Aires da 

tal do Parnaiba". Imiite— o bra<;o mais orien- 

4 '-'spedifao que viera colonizar o Maranhao (T de 

?agara„ pef^fol? ^»,''Pe'Tou-se pelo mar; o.s colonos saivJs 
barcac5es e nelM^Pnir?^^^ f«bricarani frageis eni- 
pairar ao Haiti desespero ao oceano, foram 
Sai^a e^mol? ! aventureiros nem sequer con- 
clre d lige^cTas rmp ,T siipli- 
de Barros paterno inspirava. conseguiu Joao 
cios" "uSoTi7b",t Ai'T!"™ IZz,!'""" 

O celebre cronista portiiguez e os sens consocios n i ,ln 
nataiia, encalaeradOs na infeliz espedi?ao, nunca mais tenti' 
ram qualquer coiza nas terras doadas. Luiz de Melo da Si?va' 
fillio do alcaide-mor de Elvas, anos depois, requereu nara It« 
a capitania do Maranhao. Deram-lha, com o que "so fez 
em a cidade dc Lisboa e partiu dela em tres naus e dua? 
vdlas, com que, chegando ao Maranhao, se perdeu nn« «. 
ce.s e baixios da terra, e morreu a maior par e da ZtP P""'' 
levava, escapando so ele com alguns em uma cm-avdlf ® 
cou fora do perigo, e dezoito homens em urn batel nnp t 

Jofclfe?; Salvador, 

a que alnji.no. em' „ola anterior O gSnS SZn 
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SSrafque TSSnl'a'' 

1, do belo mai^co di^^i|6r^o. Jjao 

!ir Sotr;,Sof f no" ""li Pa™„|a) . 
• ir ••■itA 'lo Maranhao, o que os soldados nao consentiram, 

1]:^;.^..::. an!lav^.H"nt:_e sobl. isso o quizeram alguns n^atar". 
(l.>eiV Sidvadm^^^^ ate ai, 9"''^ come?ava a 

do ° 

nws 15es, e seguem, lobrigaiulo a barra do Prea a 12 de outubro - 
(O Mauanhao, pag. 52). V. a nota 18. 

4 —Simao de Vasconcelos assim o diz, bem como frei 
V Snlvador na seguinte passajeni:—^"Porem o demonio, pertur- 
hndor da paz a come^ou a perturbar de niodo entre estas cabe^as 
coleyi'istica e secular, e houve entre ele.s tantas diferen^as que foi 
^ecAvS o o bfspo enibarcar-se para o reino, com suas riquezas. nectssario u nerder a nau em que la no no Curu- 
aonde nao . jg ^ Francisco, com toda a mais gente 

m/p'^ neH la (fue era Antonio Cardozo de Barros que fora pro- que neu la, i . (i„as mulheres honradas, muitos ho- 
vedoi-mor, muita gente, que por todos eram mais de 
mens nobres « "^o qt e eLapm do naufragio com 

Ef<lor!irpi™(Su"e'°t"°M ?om'cori|as, c poiico a pouco os 
f6r^n mafando e comendo, .s^enao a dois indios que lam desta 
Baia, e um portuguez que sabia a linfeua . 

T — Um dos intuitos da divizao do paiz em capitanias 
foi garantir a possessao, defendendo a costa maritima: —£n 
efTel si Ic Bresil tut bienidt dw'se en capitaineries distribiiees 
.!! i;V„^onr,;«; les gcnlilshommes de reniourage^dn roi^ 
veterans des batailles de Vlnde et des an res contrees f 9""' 
ce fut snrtoiit jmrce que la defense contre les Francais s impo- 
sait coinme ne ponvant soiiffrir d'ajournement, d autant que les 
Indiens leiir temoignaient generalemenl ime sijmpathie qm se 
tradnisait par des alliances menacantes . (O. Lima, formation 
JIISTOIUQUE DE LA NATIONALITE KRESILIENNE). 

As (Taijitariias seriam, entao, confinantes umas das ou- 
tras, porque nao e crivel tenham as c6rtes deixado um vao da 
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eosta (levolulo, cjuando nao faltariam vassalos prcstiniozos para 
o reqiierer, na febre de cobifa c aventuras, (lue fez dos poiiu- 
guezes OS niais audazes afrontadores dos mares, naquele seculo. 

P'rei V. Salvador, que previne, no cap. 1.° do livro 2.° da 
sua obra, as palavras de Oliveira Lima, tambem insinua que 
todas as capitanias "que se deram em aquele tempo forani con- 
tiguas umas com outras, e os donatarios hercus ims dos ou- 
tros... 

Assentado o dominio da costa, os sertoes nao criavam 
temores de influencia estranha. T3o fabulozas eram as infor- 
mafoes, sobre os mesmos, que nao se supunha houvessem nieios 
de investir contra eles, a nao ser pelo Atlantico. Denials, ficava 
a cargo dos donatarios a conquista do interior "ate onde pudes- 
sem entrar e fosse do dominio portuguez", coiza esta bem di- 
ncil de se determinar. 

— Haimundo_ Lopes, no Toniuo maranhensi!, esplica, 
acertadamente:—"Nao e de niodo algum o Piaui um derivado 
do Maraniiao, ao qual, entretanto, se uniu depois, administra- 
tiva e economicamente, por uma incoercivel atracfao natural; 
os rios piauienses, derivando para o Parnaiba, tao aproxima- 
do, no sen curso medio, do Itapecuru, realizaram, pelas impo- 
zicoes do meio as rela^oes comerciais, a aproxima?ao cada vez 
niais acentuada desses dois nucleos de diversa origem A ne- 
cessidade da saida comercial pelo I'arnaiba, deslocando o Piaui 
da orbita baianu para a niaranhense, c iini traco doniiiiante 
com a ngoroza i)recizao das cxij^cncias "fizicas da confitiura- 
cao terntoriar\ . 

7. — Os portuguezes com tal afan se puzerani a reconhe- 
cer a orla atlantica da terra virgem, do Prata ao Amazonas, que, 
em poucos anos, puderam cartografar os principals acidentes 
geograflcos da mesma. Sabiam-lbe as distancias, os pontes fran- 
cos, as partes perigozas, como se de outras glorias prescindis- 
sem, alem da ([ue ja se'haviam firmado — de ser os niais ha- 
beis e intenieratos navegadores do seu tempo. Alega, por isso, 
frei Salvador, com ironia: — "Da largura que a terra do Bra- 
zil tem para o sertao nao trato, porque ate agora nao houve 
queni a andasse, por negligencia dos portuguezes, que, seiido 
grandes conquisladores de terras, nao se aproveitani delas, mas 
contentani-se de as andar arranhando no longo do mar como 
caranguejos . Rocba Ponibo, antes de entrar na faze das capi- 
tanias, esplica: "Ja estava, alias, o relevo maritime, quaze 
do norte ao sul, mais ou menos conhecido. Nas cartas, danuplp 
teinpo em diante (1531), ja ficava muito aproximado do verda- 
(leiro, e a um ponto tal de preciziio (jue permitiu ao governn 
da metropole assinalar, quaze sempre por acidentes geoarafi- 
cos, as linhas divizorias das primeiras capitanias" fVnl ttt 
pag. 9()). ■ ^ 
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capital no sertao, e o consequente abandono das terras longin- 
quas do litoral". (Limiths enthe os estados do Piaui e Maua- 
NHAO, por uina comissao de piauienses). 

9 —A capitania do Piaui (de que e cabe?a a vila da 
Mocha) confina com a do Maranhao, pela parte de leste; com 
a de Pernambuco, polo sueste; com o governo da Baia, pelo 
mesmo rumo; pelo do sul, com as Minas-Gerais; e pelo de oeste, 
que nao esta ainda descoberto fundamentalmente, se prezume 
erne com o rio dos Tocantins, que e do continente da capita- 
nia do Grao-Para. (Berrcdo, Anais historicos do estado no 
Maranhao, livro 1.°). 

10 — \ esplicaeao de David Ciddas aproxima a gihieze 
do delta i)arnaibano a das ilhas da foz do Amazonas que e esta, 
segundo a cstabelece Wappanis: — "Lma vez formadas as ilha^ 
podem aumentar de superficie, o que se faz geralmente de modo 
unilateral. O lado que crcsce fica entao marcado por uma zona 
mais ou menos larga de mangal, precedida de uma ojla for- 
mada pela vegetagao arbustiva de aningas ou de aturia de praias 
de tijuco, como outros tantos degraus de uma escada; enquanto 
crue, do lado, onde a ilha nao cresct' mais, as arvores da varzea 
se elevam diretamente da agua. Raras vezes se observa que deste 
lado haja desmoronamento da beira, como nas ilhas do Amazo- 
nas. O cresciinenlo das ilhas, ativado pela inlluencia poderoza 
da vegeta?ao, conduz, finalmente, ao estreitamento dos bracos 
do rio que os separam entre si, e este processo pode mesmo con- 
diizir a uma fuzao de diversas ilhas, quando a correntc do ca- 
nal, Que OS separa, nao e suficiente para conservar o leito des- 
obs'truido. Os canais secundarios ficam entulbados de tijuco e 
invadidos pela vcgctacao, rczultando assim ifiapoa, cuja conui- 
nicacao com os outros canais e realizada pelos igarapes". 

Ninauem que conbeca as ilhas do delta parnaibano, isto 
c as verdadeiras ilhas deste delta, achara que Ihes nao quadre 
a' nintura evocada no trecho supra-transcrito. A ilha das Cana- 
rias com aquela por^ao de outras ilhas e ilhotas, que se Ihe 
■iiustam em torno, como sens inegavcis comolementos, cresce 
dia a dia a custa da ilha Grande de Santa-Izabel. Dimmuem 
de agua os inumcros igarapes que Ihe retalham a superficie. 
A ponta salicnte do Estevao, que, no mapa de G. Dodt, esta 
preza a ilha de Santa-Izabel, destacou-se desta. E hoje, no largo 
canal que fez a separa^ao, insiniia-se^ unia faxa cstreita da ilha 
dos Pocoes, de maneira que o Estevao e agora vuna ilha entre 
Pocoes e Santa-Cruz, do lado do ilaranhao. Nao c so. Entre 
Pocoes e Estevao, a ligacao solidifica-se cada vez mais, ha- 
vendo apenas um trilho de aQiia-pe, qi'c marcs ja mal escon- 
dem, nas cnchentes. Por outro lado, o canal entre Santa-(j"uz 
e Pocoes com o Estevao, incluindo o canal da Manga, vai sendo 
obstruido, tornando a navega^ao da Tutoia para a Parnaiba mui- 
to dificil. De sorte que nao sera surpreza, se os tres bracos do 
Parnaiba se nao coniunicarem entre eles, diretamente. 

O Santa Roza parece destinado a deixar o Parnaiba: o 
sou leito decresce dosde o sen inicio, no Parnail)a, ate ao ca- 
nal da Manga. Sera um facio idcntico ao (|ue se deu com o an- 
tigo Para-mirini (Mariquita), cujas aguas, hoje, surgeni unica- 
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S'vmI„Si » Mariqiiila 
p,^.,n J® o J'iaui lograsse fazer os sens liniites uelo S'lnhi 

curva com ([ue cntra no oceano. eliiinnar a grande 
O j)i6prio dr. Antonino Freirc acenti'n* a 

Iiioviniento nos rios e para a retificacao 
I^arnaiba esse trabalho realiza-se sen° 

vacao (ia 'atual Vlha^Fnm!!ensina a obser- 
n vV>. .wi„ f Fornioza, no iminicipio do Biiriti Mai-i- 
So tu r. T ' " Prezentemente o rioV em dh-t 

iiiliilpi 

coniprovar a nossa observacTo' O novo''nnin\ 
vezes supera a arsuciT muitas 
(liuturna descle clrna^d e°^,s a e 
mar, no "salgado", como dilln! « '^"ra- 

quelas ^ItuAs TJ" o" Hn .Javrador on pescador da- 
n'ao r Vn^ncou LTo acodem: ';Nh6r. 
terrivel confiiylio fiiVon.ii • assini nos fizeram 
dire.,,-,,. "" »■ 

]5alaiada, hoje leduzula a algunias cazas dp Ti'illi-i n 

.f°Tx s " 
li esta fonnada pelos dois brapos do Santa Rozn r-'nni^ 
pelos nonies do Carnaubeiras e Urubii, niedindo'r^?-. 
quilonietros do conipriniento, na direcao N N F -i <; n 
s(d)re o de largura de S. E. a N. E. A visla ii iul-, ^•' 
con eniplacao de un, panorama belissinio e admiV-vel \n 
ic, dc,corl.„a-sc .. b„rra do Cai,',. c„,„ „ ,»ra 
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„ ocoano, e .s sua.s """ 
das Cananas, com as suas alvas 1 "' j Lagoa Grande, 
?ercU!°.,°Xarc'eV„?\rf.rn^ aV«r,„a eUp.ic CO.,.- 
pletamente vestida de mangues vcrdejantes . 

1'> —Raimundo Lopes, no engano de nuiitos, engano qiie 

"iT rmr'Snt" srr"et'!?™-Xnr.';;ratpa'4"- 
te^do territorio disputado. Por outro lado, a pretensao piauien- 

- c ■dis.,„,o a„>o. 
ha muito vigora no delta. Se o Pl.i.l sc sc.itc '•') J 

intprceotada ao Piaui, conforme se ve na nota 30,. o govun . 
foryado pelas circunstancias, fara uin porto • "fj p 
nha oil na Amarracao, respiradoiros naturais do Piaui. Ues 
Sfba?ac."ndo se essas embocaduras, a Tutoia caira de prestx- 
gio. Mas a nossa politica economica nao sabe ' 
Aguarda sempre os acontecimentos e as oportunidades mtrans- 
feriveis. 

JO  assini (|ue a institui^'ao das capitanias ficoi.t 
sen do apenas o vago delineaniento da tizionomia politica do 
uaiz Passados alguns anos, comegon a ser infnngida aquela 
oXii fnicial e a fazer-se uma integracao nova, em que muito 
nnuco subsiste da primitiva divizao, mas em cujos tra?os ge- 
?ais, ou em cujo aspeto de conjunto se reconhece ainda a cra- 
veira daqueles primeiros tempo,s. Umas (como a de S Vicente 
e a do Para) dilataram-se para os sertoes, samdo tanto da h- 
nha de Tordezilhas como das paralelas geograficas L. (). Outras 
tem inais restritas ou mais ampliadas as fronteirp, sem aten- 
cao alguma ao que se estipulava nas cartas de doa?ao. Uin.)s 
subdividem-se, para formar capitanias, admmistrativas ou. su- 
balternas; outras fundem-se em capitanias gerais. Mas, "o 
de todas as mudancas e desordens, conservam-se quaze todos 
OS nomes e arsituaeoes primitivas. Eis ai, portanto, como aque- 
las doa?6es se tornaram origem do imperfeito 
tantas vezes absurdo regime circunscricional do paiz, sobi et do 
na parte maritima. onde a divizao foi estabelecida P^Zas pr - 
ineiras concessoes". — (Rocha Pombo, op. git., vol. Ill, 134). 

14. —Mapas e geografos antigos, desde os primeiros, que 
trataram do Brazil, dao sempre o nome de Tutoia ao lai^ 
braco de mar que corrc ao encontro <lo Santa Roza, cm * * 
tible. Tiioia vein na Ameiuca Poutuguk^a, de 
blicacao de 1724. 0 mesmo em Aires do Cazal. Titoia, oncle 
habitam os taramambezes.. . diz _ De maneira que 
nao houve nunca discrepancia, nesta denoniinapao. E que 
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dos reconhecein o lugar conio do Maranhao, documentou-o far- 
taincnte o dr. Justo Jansen Ferreira 

esti r '"'^tinga Tutoia do Titoia, colocando sta no poito de Caniocim, onde se topariaiii as tais ruinas de 

AShe''l)lc''''ir7lft ""v ^"^4. (Vejam-se Saint- 
193) ' ^ Vai-nhagen, PIist. Gun. do Brazil, II, 

. se ter uina idea do aprcco (me as cortes dp- 
i;:!"!, ",,conquista do Maranhao, l,asta reparar nos ternios da caita-iegia em que o rei a ordena ao governador geral do Bra- 
''"•r:. saber a vos, Caspar de Souza, do men conselho, ineii gentilhoniein de boca, governador e capitao-ge- 
neral do estado do Brazil, que, para melhor se poderconfe- 
guir a conquista, e descobnmento das terras, e rio Maranhao 
que vos tenho conietido, conformc os muitas iiistriicoes, a qacd 
e de tanta importaiicia do men servico, coino se Jcixct ver; 
se animarem todos a ir servir neh) com mais vontade, sabendo 
que mandarei ter conta com o.servifo que me fizerem: Hei por 
bem, e me praz, que signifiques, por esta da minha parte, que 
me haverei por bem servido de todas as pessoas que forem 
nesta jornada, para Ihes fazer as merces, e honras, que con- 
forme OS seus servifos c qualidade merecerem; e vos mando 
e a todos os meus ministros, a quem pertencer, que assim cum- 
prais, e facais cumprir. — Lisboa, 8 de outubro de 1812. Eei. 
(Berredo, Anais historicos do estado independente do Mara- 
nhao, L. II, 189). 

16. —"Ja vimos que, nas cartas de doacao, o soberano 
jtizia nierce de tantas leguas de costa, e fundo correspondente 
ate_ onde se estendesse, de direito, o doniinio da coroa portu- 
gueza. Lompreendem-se na doacao todas as ilhas que se acha- 
rem dez leguas ao mar, fronteiras a testada". (R. Pombo, H. 
DO Brazil, VIII, 136). 

16-A. — Os tremambes ocupavam o delta do Parnaiba De- 
viam ser muito afeiQoados aos portuguezes. A jornada do M^ 
ranhao, dividida em duas partes, uma por terra e outra por 
mar teve coino ponto de reuniao a Titoia. E diz Berredo qi°e 
o cliefe Jeronimo de Albuquerque assim queria, "assegurando 
OS taramambezes do sitio da Titoia". (L. Ill, 235). (V. notas 3 
e 18, e, no capitulo V desta obra, as cartas-regias, doando ter- 
ras do delta parnaibano aos taramambes). O cuidado do governo 
portuguez por tais selvicolas era quaze •ciume, conio se ve do 
oficio dirigido ao governador do Maranhao, em 28 de novem- 
bro de lb8/:—"C. R. ao dito governador, recomendando- 
Ihe continue no bom tratamento dos indios tarambezes p mif> 
do conta do estado em que se acham as fortalezas ma'ndadas 
fabncar no Siara, para impedir os holandezes e outros estnn- 
geiros de ter tratos com os ditos indios".— (Bib. Eborense 
Livro de leis, fls. 106). J^oorense. 

1/. —Em 1626, com l^rancisco Coelho de Carvalho pri- 
meiro goverliador, ve.o r. (rislovao de Lisboa, cuSo da 
missao franciscana, ja ui.ciada em S. I.uiz. R. Poudw fV 8) 
Cezar Marques, na palavra — Indios, do sou DicionArio Hi'sto- 
Rico E GeogrAfico do Maranhao, diz: 
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"As primeiras tentativas para a pacificacao dos incUge- 
tias sao devidas aos quatro capuchinhos francezes, de que cia 
superior fr. Claudio de Abreville, que, a instancias de Rassilly, 
vieram na espedi^ao de La Ravardiere. Com a retirada dos fran- 
cezes, foram essas tentativas continuadas, com mais metodo e 
proveito, pelos jezuitas Manoel Gomes e Diogo Nunes, que vie- 
ram de Pernambuco com Alexandre de Moura".— —'"Sao 
estas aldeias as missoes que mereceram muitas aten^oes e S'a- 
cas da parte dos soberanos. Por carta-regia de 21 de outubro 
de 1G52, dlrigida ao padre Antonio Vieira, por el-rei D. Joao 
IV, foi concedida aos padres jezuitas, que viviam nestas tddeias, 
autorizagao de solicitareni dos governadores todo o auxilio para 
estabelecimento doutr.as missoes e prega^ao do evangelho". 

Com Alexandre de Moura vieram tainbem varios carme- 
litas, informa R. Pombo (V., 27). E, com Jeronirao de Albuquer- 
que, sabe-se da vinda de fr. Cosme de S. Damiao e fr. Manoel 
de Piedade, segundo o autor da .Iohnada no Maranhao. 

18. — 0 senador Candido Mendes equivocou-se, ([uando, 
no senado, em 1880, afirmou que "na epoca em que escrevera 
(Jaboatiio) nao exlstia ainda (1752 a 17C0) o nome de Parnaiha, 
aplicado a este rio; nome moderrio, e que se nao confere senao 
ja no fim do ultimo seculo". 

Ora, no capitulo II, frizou-se que o seculo 17, ao iniciar- 
se, encontrara o velho Paraoassii com a denominacao mudada 
para Parnaiba. Desde entao, o rio nunca mais teve oulro nome, 
pelo menos oficialmente. (N. 19). Era^ 1677, no entanto, uma 
carta-regia ao governador Inacio Coelho da Silva ordensiva 
"continuar o descobrimento. do dilatado rio Paraoassii, o qual 
ja foi descoberto pela costa, distante da cidade de S. Luiz cin- 
coenta leguas, entre a capitania do Ceara e a do Maranhilo, e 
em cujos sertoes ha muitas e diversas na^oes de gentios". E' esse 
o ultimo documento em que se le o nome Paraoassii, entre to- 
dos OS papeis ate agora trazidos a estampa. 

0 nome de Parnaiba, que preponderou, parece que surge 
com o nucleo de povoagao, que se preparava, com forte incre- 
mento a beira do Iguarassu. Pelo menos, os documentos que 
comecam a uzar aquele nome tratam quaze sempre^ da vila, que 
se propunha rivalizar com a da Mocha, nos sertoes. 

A razao dos muitos nomes dados ao Parnaiba provem, 
naturalmente, das suas ramificacoes, ao desembocar no oceano. 
Piinare Iguarassu dados ao bra?o que conserva esse ultimo 
nome Paraoassii, Rio Grande dos Tapmas, o verdadeiro Par- 
naiba como OS proprios nomes indigenas mdicam: Paraoassu, 
rio grande; dos Tapuias, "que era chamado este Ipo tiiuiidc, 
de que aqui falanios, o liio dos 1 apmas, tanto pela multidao 
deles, que o habitavani, como por difcTen^ar de outro rio, qiie 
tambem chamavam Grande...", diz Jaboatao (apud Candido 
Mendes). Seria o atual braco das Canarias, pelas razoes espos- 
tas no capitulo III. E mais foi ele que recebeu, como rebento 
de nobre estirpe, o novo apelido do tronco Parnaiba, tro- 
cando por este aqueles outros nomes: a cabe^a da ilna 
Grande na s'epara^rao dos brafos Iguarassu e I arnaiba. . . , cli- 
zein as iifstrugoes de Burlamaqui, em 1803, sobre a defeza da 
costa piauiense; e antes, em 1772, o ouvidor geral do Piaui, 
descrevendo o rio, leiubra que ele faz dois bragos na barra 
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que fonna entre urn e outro se chaina Santa Izabel" 

rassu 

nonip coincrcio pelo grande rio, receber o 
cabiilo p'rnnrb-f^u^eST'' ''''i ? esquerda, firma-se no vo- 
locn n rin o „ c V '' "enhum outro, perdendo desde 

lie Diogo de Caninn'; AtnrAnrv' nuiito se fiou do relatorio 

l;Z.ST ci-iJiuvTcC?, 5/"4S\r.cfS''jS 

v?2inhal''Ylde?as''7>as^^ 

antigo povoado niaranhensc °'est'j t ° 
™..0S, e a n,are„, ,re^5?.'„l■ 

l,^„ do "liraSTtetcM do-se do nicsnio assiintn -imhoc x cartas re{,ia.s, ocupan- 
ilo raiTccia .kinclc Srn'o l£ umTltet'' ° 1™ 

na„,io M.7to°1c AL?Sl°tS' ;'? "i'™'!"!";™. d. Fer- 
niuito saudar. Vio-sra vnJr.?\.envio 
ano, e:n que dais conln^irL'^rc^efreSc'o™ 
cieveu s()bre o exanie do porto e entrada da barra d^r^^ p®®' 
naiba e .nstrucao que para o .ucsnio efeito se vL remeteu'e 

(1) Cou'icAo Studart, n." 179, vol. 6.°, pag. 42. 
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n fiiip (Inrieis exccuoao no priineiro barco cjuc partisse para o 
cZl e do ciue rezim k.rieis avlzo na frota futura. E pa- 

iw\o o ^ rip <;ptombro de i()9y. 
O canitao-mor do Ceara. a quern se incunibiu desse exa- 

me foi Francisco Gil Ribeiro, homem de notavel s^ber sobre 
n mill diz urn documento da epoca, citado por ^ ^' 

' * cr»ipntf» na raiz ciuadra c foi*niaturas niilitares cjue 
foTnomeado pTo governado'r d. Fernando Martins Mascarenhas 
parrrxaminldor das pessoas que o precizassem para os seus 
requenmentos^ ^ ^ governador de Per- 

Em carta contiara o rei, ao que 
nambuco Fernando Martins de Alencastre, aniigo. 
este resPondeu -D. 2^ 
Eu, el-rei, vos env diividas que o ca- 

do Ceara' Francisco Gil Ribeiro, achou a fazer a di- 
—'do- 

frli»°.S'ltsb6af°aos'25 Je setembro de 1700 B«. Par. o go- 
vernador e capitao-general de Pernambuco . (2). 

iq \ Das instrucoes, datadas de "Oeiras do Piaui, ao 
do oumtoo dc i;£".'vc-» que o braco ,da8 Canar.as ,a a 

esse tempo era conhecido pelo nome Parnaib . 

h„rvnQ fin rin ParnaUxi, e do braco dele cha- E porque, sendo a ^ capitania se devem consi- 
mado o® fff.'lVreditas invazoes (de Castela e Fran- 
derar mais espostos a vigilancia, tenho determinado 

f' ?.°Ji.farnecl" com vnn competente corpo de tropas, etc. manda-los ®sobredito lugar de Piracuruca, continuara vnic. a 

• io ntl -i vil'i de S. Joao da Parnaiba, e depois de ul- sua Jornada i^e gente que deve formar o refe- 
timamente toma estabelecer-se nas praias, que 
rido destacamento, iia coi , sobreditas bar-. 
ficam na ponta da Una, que ju- 

s»r£.r,.w 
pitania do Piaui). 

90 No minuciozo relatorio que, a respeito do rio Par- 
.,aiba,l° ™g»h"lro'Gmta,o l.„i, OMilberme l>od,, «, com,«. 

(1) Studart, Datas e factos, vol. 1.°, pag. 117. 
(2) Tanto esta C. R-, como a de 18 de janeiio de 1099, 

2 ft e^'nf Siisti?o^,i{i^ rdl^EsrEl'ii' 
do Piaui. A de 25 de setembro faz parte da colecao Stud.^rt, 
sob o n." 1.470, vol. 5.°, pag. CO. 
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-sao do miiiisterio da agricultura e obras piiblicas, aprezentou, 
em ipi, ao prezidente da provincia do Piaui, descreve assim 
0 delta; — 

"As barras do rio da bifurcaeao com o Santa Roza ate 
ao oceano Atlantico. — "Logo abaixo da ilha dos Tiicuns, no 
lugar denominado Pocoes (lat. 3," 2' s.; long. 1,° 41' 1.), divi- 

1 It pi'imeira vez e manda um braco para o lado 
1 O., que toma o nome de Santa Roza. Sendo o rio princi- 

P'' entre as duas provincias, corrc este braco so por territorio maranhense. Cliegando a costa, quaze paralelamente 
com ela, deixa entre si e o mar diversas ilhas, ate que ele 
alcanca o lugar denominado Tutoia, com 1.450 ms. de distan- 
cia, onde faz a sua barra principal em 1. 2," 44' s.; 1,° 13' 1. As 
ilhas maiores sao as do Paulino, do Caju e das Canarias. 0 in- 
tervalo entre as duas primeiras forma, a barra do Carrapato ou 
das Melancias, e o ([ue fica entre as duas ultimas a barra do 
l.aju. iintre estas ilhas maiores e a costa tern um verdadeiro 
]ai)innto de ilhas e ilhotas, todas cobertas de mangue. Do rio 
principal aparta-se 8 quilometros, abaixo da primeira bifurca- 
^'ao, outro braco para o lado de leste, que corre ijor terreno 
piauiense, com excecao do ultimo peda^'o, que banha territo- 
110 cearense. Toma o nome de Iguarassu. Na sua margem di- 
reita, acha-se a cidade da Parnaiba. 

Esse deixa entre si e o rio principal a ilha Grande e cn- 
Ira no oceano Atlantico, em frente da povoagao cearense da 
Amarragao, com uiua estensao total de 1.408 quilometros. 0 rio 
principal finalmenie, faz a sua barra entre a ilha das Canarias 
e a Grande, em frente da povoa^ao maranhense Canarias si- 

r- V- 1 nome, onde alcanna uma estensao de 
i iiavegacao deste brapo principal nao te- na (hficuldade alguma, mas niio e aproveitada, porciue a barra 

uas Lanarias e pessima, por cauza das coroas. 
rambem no Santa Roza nao ha navegacao, nao obstante 

ser a barra da i utoia a mais franca entre todas, porque a co- 
miuiicacao com a cidade da Parnaiba. que e o emporio do co- 
mercio da provincia do Piaui, e dificil, por cauza da distancia. 
I elo mesmo motivo, nao sao aproveitadas as barras do Carra- 

aleui disso, sao muito inferiores a da Tu- toia. Desta forma, resta so a barra do fguarassii, na Amarra- 
cao, que e aproveitada, porque serve de porto niaritimo ao co- 
mercio (la cidade (la Parnaiba e de toda a provincia do Piaui. 
1 or esse inotivo, (!■ o Iguarassu de muita iinportancia". 

P*'' competencia dos governadores de capita- iiia tomar tod^s as provid(incias necessarias para impedir aue 
0 estrangeiro invadisse o territorio sob a sua jurisdicilo auxi- 
liando-se mutuamente contra qualquer inimigo que int(^ntn«<:p 
acometer a qualquer capitania. A este respeito, os arquivos de 
1 ortugal e do Rrazil guardam numerozas ordens resrils F 
o governador Joao Pereira Caldas, em cazo de auerra 
(ibripdo a fortificar, para evitar o inimigo comum as 'ban-Ti 
do Parnaiba, que fossem de outras capitanias, pod(^ria deoois 

perfencendo ««^«riani 
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• Se procellessc essa arguinentagao, 
nianter os sens clomiiiios na longinqua Ai"enca do Sul. os qua s, 
sem auxilio- mutuo das capitanias teriam caido sob o 
nin dos francezcs e holandezes. Ainda mais ! se pioceaess 
essa argumentacao, tinhamos o direito [®p^^'"(?ga^?^Pe'^sepa- 
Cal'nocinl, visto como, trinta anos depois que Arinr 
t-nn (1(1 psl'ido do Maranhao, recebeu o governador deste, Artur 
irsfe Menlerum cart'a-regia, datada de 26 de novembro 
de 1687, ' recomendando-lhe o bom tratanicnto dos iiu • . . 
membes que erain vizinhos do forte do Lainocini, e sc «i 
pontT do estado em que se achavam as fortalezes mandadas fa- 
bdcar i^ Siarl parL impedir os. holandj-zes e outros estran- 
Bfiros de ter tratos com os ditos indios . 

Acresce que a inetropole portugueza, como escreyt o pro- 
urio dr. Antonino Freire, 'iigou sempre pouca importancia . os 
limites de capitania a capitania. Muito cioza de manter a in- 
Sdadrda colonia, repeliu em todo o tempo as pretensoes 

casteliianas inglezas, holandezas e francezas, mas descurou com- 
SetSte Hs clivizas internas". (A barra daTutoia, pelo dr. 
.lusto .lansen, pag. 32). 

22. — Veja-se tambem a seguinte carta-regia; 

"Dom .loao de Amorim Pereira, governador da capitam 
do Piaui. Eu, rainba, vos envio muito sautlar. H^vendo-mc sic^o 
prezente, uor parte do governador e 
I'.ni'i do Para ciue a navegacao do no locanUL:> taciiiiava 
comunicacao desta para a capitania de Goiaz; e atpdendo eu 
•is consideVaveis vantajens, que provirao da navegacao deste iio 
e de outros pelos <iuais a comimicafao de todas as capitanias 
circunvizinhas com as do Para pode realizar-se; e constand - 
me que os esforcos que sao precizos para conseguir tao "JiPor- 
tante fim esforcos que convem continuar-se com a niesma efi- 
cacia activida(le e confiant^a, com que o referido governador 
do Para principiou, nos mesmos insistiu, ate que visse os seus 
bons eTeitos e confiando eu que da vossa parte nao poreis me- 
nos desvelo em cooperar para o engrandecimento f'essa parte 
do Brazil e para preparar vantaiens incalculaveis ao estado. Jrdeno-vos qm kicuteis literal e prontamente tudo o que vos 
f(~)r ordenado no meu rial nome pclo governador e _capitao-ge- 
neral do Para, a quem tenlio encarregado a dire?ao de tuclo 
(tuanto a este objeto relativo, fazendo nas epocas que vos n- 
dicar o mesmo governador os convenientes descimentos pe os 
rios abaixo, para conbecer e praticar a navegacao de todos os 
rios que banbam essa capitania e cujas aguas a* Naturc/a ou a 
Arte pode ajuntar, afim de que 
rios se possa segurar uma comunicacao legulai e nao srn® 
cada entre todas as capitanias confinantes; porquanto. es abe- 
lecida a'referida comunicacao, se ficam as capitanias inte"ore.s 
correspondendo com as maritimas, as quais, facil e co 
mente, enviarao os seus produtos, para pelos portos destas 
ultimas serem transportados a esta capital, e dela distribuidos 
para os diferentes mercados da Europa. 

E nao menos contribuira para se auxiliarem mutuamente 
contra qualquer ininiigo que intente acometer uma ou outra das 
mesmas capitanias. 0 que vos bei por muito recomendado. bs- 
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Para lie Queluz, ^em 12 de ma'io de 1798. Princiue 
fis r i°o^ Amonm Pereira". (Registado de pags. 137 a 138, do hvro 1." de cartas-regias, provizoes e avizos) 

.JJesta carta-iegia, tira-se o pensaiiiento da metropole em 

rat TL' ® e deieza, fora das restrigoes de frontei- 
capiL^a o Piaui x.ma 

r.,.h5o'^i,rfep™3cS";ff'g„;g,^J'r'DS^ 
outro ,,,otivo „a(erl.l e 

tnfln n iiiais dificulfozas e trabalhozas navegacoes de 
io o ° Anionic Vieira, e a que'se faz 
gos Iwix irrlo r. o f'? niuitos-e ce- fcos naixios cit que foda esta cortada, mas niuito mais npla 

''P^/^"tos e perpetua correnteza das aguas.. Com 
esta contranedade continiia das aguas e dos ventos aue ordi- 
nanainente sao brizas desfeitas, fica toda a costa d'este estadn 

o"\^fbarlavento, de sorte que do Para para Maranhao de nenhum modo se pode navegar por fora e do 
Maraiihao para o Ceara com grandissima dificuldade e so em 
cerfos nie^s do ano, (,ue sao os de maior invernoTVMz^ 
Sei/a da llnapaba, na Rhvista do Instituto do Ceap.a, t. XVIII). 

I 01 sua vez, Martim Soares ^Moreno, em 1625 ponderavi 
a metropole o inconveniente de ficar ligada ao estl^do do \fnr/ 

SLS " r""!- !>» ™cir 
ven correrem semnJ^^ ''T «guas e dos 
tonino Freire) ^ ^ contrario. . ." (Citado pelo dr. An- 

Porque, entao, a estranheza pelo facto das cortes sp Hi 

S™ Si" mais tSc. z t 
nntf 1 <le navega?ao e defeza ? 

fonino F Tiro ustffic". ^ ^ An- 
nhense no del a '-Pr: - .^'itruzoes estranlias a ac^ao mara- XT , • ueua. 1 orque nao estava nas maos deles pmenritir a Natureza, que era o mais formidavel obstaculo ao prontrpxPr 
c.cio das suas fun^des administrativas. na rfgilo de aL tr^" 
tamos . (OP. CIT.,. do dr. Autonino Freii-e). ^ 

u OS (lue contestam a ininterrunta nn^cn ranhense sobre as ilhas da triplice foz do Pai i L"ba nir^n 
teza nem acordo sobre a epoca em crue o V^rnnl^^i 
a jurisdicionar nas referidas ilhas ' ^^I«ianhao come?ou 
1 1 Ao que parece, a uzurpacao da barra d'l Tnt/,;., todas as ilhas que ficam ao ocidente do braco de ranaHn'^ 
deu-se depots da elevacao do Pinnf „ nn„itn,,i ■ j ^-ananas, 
em 10 de outubro de 1811 porciuanto -iff' isnr 
o territorio referido i.birZX ao 
do oficio, ja citado, do "overnadnr rnrir^c r' ■ 1^° conclue 
r., de P.r.„g.., aaid'o" 
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com^rcio d. Parnaiba". (lUL.vromo do dr. Antonino F,-dre, cm 

as,!,.., .0 al? 
Piaiil. ^do Driraciro no lillimo do» go- • 
Elias tie Carvalho ,/n so deixoii dc exercer atos de 
vprnadores da j' iL ' — . . . — Havenios tie ver 
jiirisdigcto sobre o ^ tpmno atliantc, sob o regime impe- 
que cla se prolongou pelo ^ daTutoia, tornando-sc 
rral e que. so f" ra^ a PO^^e de parte 
mil facto consumado, dei \Uu\nh\o, do dr. Antonino 
do delta". (Limites enthk Piaui k xMau.\nh.y-, t" 

•Freire). (do Piaui) era completo e 

beni o denodac o <lefenst,r dos inter^ "anterior a 1772," 
de haver tlado a p(>sse do Maran^o Aires do Ca- 
no tjue fala i8l'7, e supondo-a a favt'ir de 

sua 'c^u^alTspUca contratlito^ 

vra? e faSazias. E'um facto, e os factos sao capnchozos. 

oi; "A«im e aue na correspontlencia oficial do gover- 25.— Assim e que na jJi^rinha e Ultramar, IX sec- 
natlor, encontranios no Ai I j fsboa, o seguinte tlocumen- 
,ao da B bhoteca Nacio_na^ de ^ 
to;—Ilm." e exm. sr.. r partindo 
me dirigiu em quatio de^ma p^rta que 
OS correios maritimos con ,-^^.51110 mez, s. inajestade mo 
me tinha escrito "« do que vinha prescrito no al- 
ordenava p,;,!' ,ia mesma data, prot:urasse com 
vara que me paciuete que havia de vir ao porta 
tofio o de.syelo » ,g),i \ste gqverno, uma meia carga 
da Parnalba, o iini • 1 pequenas encomendas, que 
que fosse P'aJ.® aumentar o rendimento, e facilitar 
sao as mais ^refiatlores sem prejudicar a brevidade 
o mamr ""meio (^e carre^g.^^^^^^ similhante oficio para o_ co- 
da viajem, e, ^ Parnaiba, entendendo o capitao a 
mandante da capitania da i ai na , pertencia 
quem nomeei par^a faintL antes de eu saber 
o abri-lo, aprontou ® aquele assunto, mas o capi- 

■ Em consequencia das referidas ordens, eu tenho passado 

7e"wT„cl1U?ia° So del?, como para ™a tripulacao. detor- 
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nunando-Ihe a minJsa conla o refresco que o tempo e a otaziao 
permitirein, o que luelhor faria, se a minha rezidencia nao fosse 
cento e yinte leguas distante daquela barra. Deus guarde a v. 
cxc.". Oeiras do Piaui, 15 de agosto de 1798. Ilni." e exm." sr. d. 
Iiodrigo de Souza Coutiiiho, (a) I). Joao d'Amorim Pereira. (1). 

Ilm." e. exm." sr. 

'"Hecebi  

Chegando-me, poreni, o niencionado oficio cinco niezes 
Inezes depois da sua data, como sucede inuitas vezes, nao so 
pela' dislancia, que separa esta cidade da do Maranhao, mas 
j)orque naquela ha ocazioes cm que se demoram muito, receo- 
zos de poderem chegar a tempo a vila da Parnaiba as cartas 
qiu! V. exc.' dirigi para serem entregues e conduzidas pelo 
reiendo bergantim, as renieti no comboio, passando todas as 
ordens necessarias para aquela vila, afim de que se executas- 
sem todas as que havia recebido de v. exc.". 

Estes e outros infinitos inconvenientes se esperinientam 
nesta cidade a respeito da recepcao das ordens de s. majesta- 
de, retardando-se por essa mesma cauza a distribuicao daque- 
las que Ihe sao inherentes; o que sucedera sempre;] enquanto 
a mesma senbora nao for servida, que os governadores possam, 
como tenho refendo a v. exc.", mudar a sua rezidencia para a 
jinicd^ Don(1 Que teui esta cQpitniiio., aonde com muito maior 
prontidao se pode ocorrer a tudo, principalmente nas circuns- 
tancias em que todo este lado da America se acba; passando 
por continuos receios de ser atacada pelos corsarios france- 
zes. Agora me cbega a noticia de que estes aparecem todos os 
dias, quaze em frente aquela barra, ao depois de terem, como 
ja em outra participei a v. exc.', tentado a sua entrada, assim 
como me asseguram tambem terem tornado o comboio que ia 
para o Para, vindo desse reino, e terem estado na baia de S. 
Jose e barra do Maranhao ha poucos dias. Dou esta parte a v. 
exc." para me determinar o que Ihe parecer mais justo e s. ma- 
jestade for servida rezolver. Deus guarde a v. exc!". Oeiras do 
Piaui, 15 de agosto de 1798. Ilm." e exm." sr. d. Rodrigo de 
Souza Coutinho. (a) D. Joao d'Amorim Pereira". 

26. — "Em 1832, sob o pretesto de diividas nos limites 
das provincias do Ceara e do Piaui, o deputado coneeo Anto- 
nio Fernandes da Silveira, ex-secretario do go'vcrno do Piaui 
scm cochilar, aprezentou a assemblea geral legislativa o seauin- 
te projeto: —-'Servira de Jinha divizoria, entre a provincia do 
Piaui e do Ceara, a serra da Ibia])aba ate a costa do mar e neln 
parte do norte com a provincia do Maranhao, o rio Parnait>n 
pelo brago que forma a barra da Tutoia. Paco da camara 
deputados, 25 de agosto de 1832. Fernandes da Silveira" 

• . IX Seceao da Bibhoteca Nacional de Lisboa: oficio cxistente no Arquivo da Marinha e Ultramar. 
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p„..er SS's 
SilvdS%ei?'qS^ a 'que' sejam Tuvfdos 
do Piaui e Ceard._\ fomissao e do 
OS conselhos gerais das htas provmcias, e 
se oficie ao governo, remetendo por ^ ^ 
Paco da camara dos deputados, cm de . 
de Mendonca. A. J. daVeign . 

Ti » ' . 'TprKln a camara dos deputados rezolvido 

remetida a secretaria do estac „i.ou6r o mesmo conselho o 

SrJ'fSlS 'XPP:S%l.A ,le a»os.o .,e ,833. 
Anreliano de Soma e Oliveira Coiitinho . 

')7 _Na sua teze Do boMiNio da uniao k dos estados, 
premintla com rae.laiha ,le oi.-o I«l» Or''™, 

nha c acrescidos, pertencendo as ' 
tal da uniao, desde 1831, e as demais desde 1837 . ^ 

A lei n." 3.348, de 20 dc outubro de 188/, dit. 8, n. .1, 

^"\°o'de aforiVos° te?re\ios^de "niadnhre''tfcresd^^^ res- 
^lS°vos municipios,^ passando^^a^i^^^^^^ das^mes- 

de^'lSCrrgovlrno imperial delegara aos prezidentes dc pro- 
vincia o direito de aforar terrenos de maiinha. 

Leiam-se os documenlos abaixo: 
'Toletoria estadual de Araiozes, em 21 de mar?o de 1919. 

N 0 22 — Ilm." sr. dr. Benedito dc Barros e \ asconcelos, m. d. 
juiz de direito da comarca. ~ Acuso rccebido « o joo ^ 
rip 9Q flp iflneiro ultimo, no qual pede a tsta coletoiia que in 
tS f eL" nSo" a be,',, <10, '1^f 1°: - 
das ilhas Caiu Canarias, Santa-Cruz, Pocots c outias do aeii.i 
do rio Parnail'ja pagam impostos "^sta ' 
criacao de gados existentcs nas referidas Unas. 

Em resposta, tenho a informar ([ue, 
tos do exercicio corrente, se vcrifica que Jjf e Mangm- 
Canarias, Cardozo, Po?6es, Sobradinho, Santa-Ciuz e >Iangui 
nho pagam imposto territorial e de criacao de gados nesta t 
letoria. Que a ilha do Furo, tambem pertencente a este muni- 
cipio, tem um engenho de moer cana, de piopriedade de 
dro i:uzel)io .Monteiro, que pagava impostos nesta coletoria. Fi- 
nalmenle, .que as ilbas do Coroata e do Meio pagam sonKntt 
imposto territorial. 
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•t 1 iiiforniar sobrc o que ]>e(le v. s." no seu citado oficio. Saiula?6es.-—0 coletor, Pedro Jose Pinto". 

1 ■, Soiiza, secrctiirio rta cainara nuinicipal da Vila de Araiozcs, por nonieacao legal, etc. 

,1.. Verbal do exm. " sn dr. Henedlto 
K. e \a.scone.elos, que, rcvendo iiesta seeretaria os livros 

/Vn^' . ^"1-^}. *7^'. " 29, encontrei o teor seguinte:  Acta (la sessao ordinana da camara municipal de Araiozes do 

TiivL° T i» vice-prezldencia do vereador Jose Teixeira Lira. — Aos vinte e um dias do niez de dezeinbro de 

,.no e um, no paco da camara nuinicipal, as dez ho- 
rotoii Tn^^' yereadores Jose Teixeira Lira, Do- lotcii Jose de Melo, Miguel Purlado de Mendonca, Joao Anto- 

dpnH.?^r?n Antonio Jose dos Santos, sob a prezi- 
Fo? lirln p iiumero legal, foi aberta a sessao. 
disse nL anterior. O sr. prezidente 
vesse fe tA »o arquivo desta camara que se ti- 

/ dnizao deste municipio eni distritos mnnicipais e acordo com o nuinero 13, letra A, do artigo quarto driei 
numero sessenta e seis, de vinte e quatro de iLio de mil oito- 
centos e noventa e tjes, era de parecer que se fizesse nesta spI 
sao a referida divizao, afiin de melhor se organizarem os servi- 
Cos municipals e mais facilitar a administracao; o que oSo 
por todos OS membros, foi aprovado, tendo-se feito a' divizao 
acima referida pela maneira seguinte:—!." distrito muSal 
o peiimetro desta vila, compreendendo do Pirangi cortando 

7ev''d"s l''poSo'''o.,tr'"r 'h ° de Araio- zes, acsie ponto, outra linha reta, cpni o mesmo rnmo ate aos 

Isfr'l^n^s do''municir^^^^ do Taboleiro, confinando' com as 
ras S io Rcm-ii ir n « "*4"'''' ^:o"'Precndendo Carnaubei- as, ^)cio ncinaiao, Agua-doce, Frexciras e Caiazeiras  2 

Tcan-apato"' 3°S ^guas. Batatas, Candrias," Caju 
entre of nniitef.ln ?• 1^"' ^^eio, 
liniiterd'i Tut^^in o umeiro distrito e em ruino do norte ate os 
n irdo 4 -11 ? em rumo de leste ate os liinites com S. Ber- 
o da io ,• m' |"f do primeiro distri- lo, (la naixa do cuiial do meio, compreendendo Gado Br-ivn 

•vgua-branca, Lagoa, Curral ,lo Meio, e Capim, ate aos iSes 

l,"n'ne 'Bernardo; tendo ordenado o sr. preziden- 
nn para ser reSda 
vlwl- }'. 1" ."l'^"''ente e que se fizesse constar por edital i leferida divizao^ Nada mais havendo a tratar, o sr. nrezidpntp 
encerroii a sessao, ordenando que se lavrasse a prezente acta 

ps^revl"'" secretario interinrX Smann" a cscicM Jose Teixeira Lira, Dorofeu Jose de Melo Anfnnin 
Jose dos Santos, Mu;uel Fuvtado de Mendong^ Joao AntAnZ 

V 0 '!"£ se continha no mencionado ipAr paia aqui transcrito do proprio original ao nual mp ? 
em meu poder e arquivo. 0 referido 6 veVc^re dou 
cretaiia da camara municipal de Araiozcs, ,1 de abril dp 1010 
Luiz Bitencoiirt e Soiiza. secretario. 

Heconliefo verdadeira a letra e firma sunrq<! 

dela" Seno'SeSSe\lo"!ieT^^^^ f So^iza/porTe" 
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„„ib., Primdro .le Icvemro '1' 
0 tezoireiro, Monteiro. O ^ ' «' Ribeiro. Iinposto de 
provincial do Piaui. ; t>a;s miatro mil. Ano finan- 
dois por cento sobre bens * cete mil* oitocentos e oi- 
ceiro de mil oitocentos e oitenta t sete a ro . , recei- 
;S , oito. A' foH.« »«>«">«/ 

vcam cles vendc<lorcs »»'„ | ticS Sits vcrilc 
I.eite c Olan.ll. Colelorla dn 
(lores com direito ® j oitocentos e oitenta e 
Parnaiba, Primen o dc Jever ^ escrivao, /. Joao Coellio da 

do mnntS'nas dUas ^uias se continha, que eu aqu. 

PiisiiSS 

trni&mmmm 
Vnrnii Jcronimo Melo. Esta conforme. Painaiba, i. ae leve 

SffiSS???SrCS5? (a'S-.frvirda: ■rev e assino em publico e razo. Eni test " (C oa verua- 
(le 0 tibeliao piiblico, CriUinerio Seixos. C. e C. poi mini, . de —- U ' o i ' D 8 OOO. Estavam duas estampilhas beliao publico L. Se xa^^^^^^ ^ 
federals no ^ aim no referido traslado de escritura 

n?ilX"a que p iva aqui transcrevi do proprio original, fielnien- 
fe 0 referido e verdade e dou fe.--Araiozes, 4 de Janeiro de 
I9J9. O escrivao, Ediiardo Linz dos Reis . 

'■rortidnn fertifico que, revendo o livro de termos de 
a,„ra,m^;',o'dri.«..S c!i ,<LU vila. ha'o 

3nte""''T™ Antonio dos guintt -lunu) cit j-eis. —Em vinte e cinco de setem- 

bro de mil e novecentos. — Aos vinte e cinco dias do mez de se- 
tembro de mil e "ovecentos,, coinpareceu pe^ 
iniinicinal desta vila da Tntoia, estado do Maiannao, reprezen 
tado pelo respetivo intendente Gil Rebelo I^rges, .Toaquim An- 
tonio cUs Santos rezidente na cidade da Parnaiba, do estado 
do Maranhao. dig'o, do Piaui, I'^P'-'^'-'^^tado por seu p^ 
o coronel Paulino Gomes Neves, ciue e seu fiadoi, 7"° ^ 
sinar peraute esta intcudencia o prezente termo de afoianiento 
da ilha denominada-Pontal-, sita do lado oposto (ia 
desta Vila da Tutoia e inistica a ilha do Cajueiro. de PJoP' i®; 
dade da camara municipal, em sessao estraordinaria de vintc 
e quatro de julho deste ano — foi posta em arremata?ao, pa- 
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fi'aiulo () aludido tui'eiio a ([iia.ilia dc dfz mil reis anuais e su- 
jeitaiido-se por si e .sens herdeiros as condicoes estipuladas na 
respetiva carta de aforanieiito que Ihe e dada, a (riial Ihe ser- 
vira de titulo, seiido antes registada no livro de Tonibo. Para 
constar, iiiandou o dito intendentc lavrar este ternio, que assi- 
na com a companhia foreira, reprezentacia por sen procurador 
e o fiacior. hu, Cornelio Gomes dos Reis, secretario, o escrevi. 
faiilino homes Aeves'. Era o que se continlia no dito lermo de 
atoramento, que bem e fielmente para aqui copiei, do que dou 
fe. rutoia IG de novembro de 1918. 0 secretario, Ozias A. Car- 
vaiho. ~ Reconheco a letra e firma supras do secretario Ozias 
/Umeida i.arvalho, por ter dela conliecimento, do (lue dou fe 
Eni test." (R. X. A.) da verdade — Tiitoia. 16 11 -918. —O tabe- 
iiao p. int., luumiuido Neves dc Almeida". (D. 600. 

"Certidao. — Certifico que, revendo o livro de-termos de 
atoramento da intendencia municipal desta vila, do ano de mil 
oitocentos e noventa e urn, nele, a lis. dezenove, ba o teor se- 
guinte: -- lermo de aforamento. — Foreiro, Franklin Gomes Ve- 
ras. — i'oro aimal, dez mil reis. —Em vinte e quatro de abril 
de mil oitocentos e noventa e nove. •—Aos vinte e quatro dias 
do mez de abril de mil oitocentos e noventa e nove, comnare- 
ceii perante a intendencia da camara municipal desta vila da 

n reprezentado pelo respetivo inten- uente Gil Rtbelo Borges, o cidadao Franklin Gomes Veras re- 
prezentado por seu procurador o coronel Paulino Gomes Ne- 
ves, que e seu fiador, o qual veio assinar perante esta inten- 
dencia o prezente termo de atoramento da ilba do Cajueiro, sita 
do lado oposto da barra desta vila, ([ue, por deliberacao da ca- 
mara municipal, ein sessao estraordinaria de vinte e tres de 
fevereiro ultimo, toi posta em arreniataQao, pagando o aludido 
foreiro a quantia de dez mil reis anuais, sujeitando-se por si 

bei deiros as condi<^oes estipuladas na respetiva carta de 
afoiamento que Ibe e dada, a qual Ibe servira de titulo, sendo 
antes registada no Iivro de Tombo. Para constar, mandou o dito 
intendente lavrar este termo, em que assina com o foreiro e 
tiadon h.u, Cornelio Gomes dos Reis, secretario, escrevi. Gil Re- 
belo Borges. Como procurador e fiador, Paulino.Gomes Neves 
Era o que se continha no dito termo de aforamento, que para 
aqui bem e fielmente o transcrevi, do que dou fe. Tutoia 16 
de novembro de 1918. O secretario, Ozias A. Carvalho. — Reco- 
nheeo a letra e firma supras do secretario da camara Ozias Al- 

XT® conbecimento, do que dou fe. Em test. (H. ]\. A.) da verdade — Tutoia, 10-11-918.— 0 tabp- 
hao publico int.", liaimimdo Neves de Almeida". (D. 600. 

"Certidao. — Certifico que, revendo o livro de ternios dc 
aforamento da intendencia municipal desta vila, do ano de mil 
oitocentos e noventa e um, nele, a tls. vinte e nove, verso ha , 
eor seguinte:-Termo de aforamento. - Foreiro, Joaqidm An 

tonio ( OS Santos. —Foro anual, vinte mil reis. — EmTinta 
maio de nii novecentos e dois. - Aos trinta dias do mez de 
maio de mil novecentos e dois, compareceu perante a inten- 
dencia des a nova vila da Tutoia, estado do ulranhao revve- 
zentado pelo respetivo intendente Clementino de Olivc'ira R? 
mos Joaquim Antonio dos Santos, rezidente na cidTde da Pa?" 
naiba, do estado do Piaui, reprezentado por seu procurador, o 
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coronel Paulino Gomes 9"^ \s.sinar perante a intenden- 
sinar o termo de ' ll jlbn denominada — Melanciei- 
cia o termo de '"f" ° em acha dividi- 
ras-, compreendidas as dias pai^te^ 
da por um igarapc, sita • .„,|a Pontal—, de pro- 
l)ara a costa e mistica a .il i niesma vila, que, por deli- 
priedade da camara niunic P' . . V r •' pgsta em arreinatacao, 
berayao da mesma r6is anuais e'su- 
iiagando o dito foreiio a • pondicoes estipuladas na 
jeitando-se por s. e seus her «. os condicoes^ 
respetiva carta aforamento i ^ Tombo. Para 
vira de litulo, sendo antes ' T)rezente termo, em que 
constar, mandou o Cornelio Gomes dos 
assina com o dito foieiio ,, ,• j Oliveira Ramos. Pau- 
Reis, secret^u-.o, o ^''^^fSiha no^l^ termo de afo- 
lino Gomes A eves. " }"f, j ,ra aciui copiei, do que dou 
raniento, que Ijem t fiyimi 1 q'^jpppetario da intenden- 
fc. Tutoia,, 1( J;, a letra e firma 

SS''rril%'Vi JO ,Ve. 
ves de Almeida". 

up tidao  Certifico que, revendo o livro de termos de 
aforamento da intend^.cia 
oitocentos e nove .la t " ^ seguinte; — Afdirfe.— 

1^' ^d^mU'oUo;rtre\fovT^ 

I anas Veras, 1 P jntendencia municipal desta mesma vila, 

nJ^entrtermrde aforamento de terreno de ma- veio . J <■„ (la iiha de sua propriedade, denomi- 
nnha eni o' foro de cinco mil reis anuais e 
nada f° si e seus hrdeiros as condicoes estipuladas 
sujeitando-se 1 . „f„j.aniento que llie e entregue, a qual Ihe 
na . T- inacio d'Almeida Ramos, secretario, a es- 
servira de ? prezidente. O fiador, 
crevi e " V , , q secretario da intendencia municipal, 
Frankhn rLov P P de Feliciano Gomes de Farias 

'Zl° Fr«nl:ita Vn o que » continl,. », dito 
termo de "^amento o da"c^m°ai'a e'' intendencia', 

A. Carvalho". 
"Certidao.-Certifico que, revendo o livro de termos do 

aforamento da intendencia municipal desta vila, ^ 
oitocentos e noventa e uin, nele, a lis. tres, tem o ^epi sequin 
to-—Alaide. — Termo de aforamento. — toreiro, Singleliursl, 
Nephew & Companhia. — Foro anual, cento e cincoenta mil leis. 
Em dois de jullio de mil oitocentos e noventa e um. —Aos dois 
dias do mez de julho de mil oitocentos e noventa e um, compa 
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recerain liesta vila da Tutoia, estado do Maraiiliau, os senliores 
Singlehurst, Nephew & Conipanhia, reprezentados por sen pro- 
curador abaixo assinado, que, a convite da intendencia imini- 
cipal desta mesina vila, vicram assinai' o prezente teriiio de afo- 
laiiieiito do terrene de niarinha em circiiiifereiicia da ilha de- 
noiiiinada — Po^oes—, de sua propriedade, pagando. o foro de 
cento e cincoenta mil reis por cada ano, e sujeitando-se por si 
c seus herdeiros as condigoes estipuladas na respetiva carta de 
aforaiuento, que Ihe e entregue, a qual Ihe servira de titulo. Eu, 
Inacio de Almeida Ramos, secretario, o escrevi e assino. Eiize- 
hio Gomes de Ataide, prezidente. 0 fiador, Franklin Gomes Ve- 
rus. O secretario da intendencia municipal, luacio de Almeida 
liainos. P. p. de Singlehurst, Nephew & (Conipanhia, Franklin 
Gomes Veras. Era o que se continha em dito termo de afora- 
mento, o qual hem e fielmente para aqui copiei e assino, do 
(|iu^ dou fe. Tutoia, IC de novendjro de 1918. — 0 secretario da 
caniara e intendencia, Ozias .1. Carvallw". 

"Certidao. — Certifico que, revendo o livro de lermos de 
aforaiuento da intendencia nuuiicipal desla vila, do ano de 
mil oitocentos e noventa c um, nele, a lis. dois, verso, tem o 
teor seguinte:—Termo de aforamento. — Foreiro, Paulo Ro- 
berto Singlehurst. — Foro anual, cinco mil reis. — Em dois de 
julho de mil oitocentos e noventa e um. — Aos dois dias do 
mez de iulho de mil oitocentos e noventa e um, compareceu 
nesta vila da Tutoia, estado do Maranhao, Paulo Roberto Sin- 
glehurst, reprezentado por sou procurador abaixo assinado, que, 
a convite da intendencia municipal desta vila, digo, desta mes- 
ma Vila, veio assinar o prezente termo de aforamento da ilha 
Grande, de propriedade de.sta intendencia, pagando o foro dc 
cem mil reis cada ano e sujeitando-se por si e seus herdeiros 
as condi^oes estipuladas na respetiva carta de aforamento, que 
Ihe e entregue, a qual Ihe servira de titulo. Eu, Inacio de Al- 
meida Ramos, secretario, o escrevi e assino. Enzebio Gomes de 
Ataide, prezidente. O fiador, Franklin Gomes Veras. 0 secreta- 
rio da intendencia municipal, Inacio de Almeida Uamos. P. p. 
de Paulo Roberto Singlehurst, Franklin Gomes Veras. Era o que 
se continha no dito termo dc aforamento, o qual para aqui bem 
e fielmente coniei e assino. do (|ue dou fe. Tutoia, Ifi de no- 
vembro de 1918. — 0 secretario da camara e intendencia, Ozias 
A. Carvalho". 

'"Eduardo Luiz dos Reis, escrivao do civel, crime e mais 
anexos deste termo, por nomeaeao legal, etc. Certifico que, pelo 
senhor capitao Antonio Domingues do Prado, me foi requerido 
verbahnente por certidao o teor de uma escritura de terra aue 
exibiu, 0 qual e o seguinte: — Dizemos nos, Antonio de s'ouza 
e minha mulher Candida Roza Serra e Souza, que, entre os mais 
bens que possuimos. livres e desembargados, e bem assim uma 
po.sse dc terras na ilha da Barracoa, da provincia do Maranhao' 
cuja posse de terra vendemos ao senhor Manoel Rebelo Rorces' 
pela quantia de dez mil reis, moeda corrente. nue nV! 
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Verdade, pedinios a Parnaiba, 17 de novembro 
passe, em que vai P^r no® 'issina ^ ^ ^ ^a. 
de 1845. Antonio de ; x." Francisco Leite. Como 
Conio testimuiiha, que esc^^^ Era o que se testimunha, Vicenfe Teixe'ra d do proprio 
continha na ^efenda escritu , P ^ ^ ^j-aiozes, 13 de ja- 

S'o"t ?9[fl"o Lui. ■)«. 

28. - Mcdile-se a lei n." eV,,,to°.!e 
Parnaiba, pubheada ^ ?°correa, inlendente do municipio 
primanas: —- p:„„j _ Art 1.° Ficani desde ja criadas 
da Parnaiba, estado do I >am. ^ Viiasculino nas ilhas de Santa- 
duas escolas , ^io parnaiba, e pertencentes a este Cruz e Canarias, do delta do 110 intendente municipal 
municipio, estado do Pau-^ referidas escolas. - Art. 
providenciara sobre a j,jieiitos iguais aos dos de- 
3." Os professores ° i„inais -^Art. 4." Revogam-se as 
mais professores " „retario a faca publicar e cum- 
dispozi?6es em '""'^trario. ^^„icipio. — Jonas de Morais Cor- 
prir eni todo o.t'^'''^^torio do sob o n" 61, nesta secretaria 
5^^a.__Publicada a prezente 'le da Parnaiba, aos 19 de no- 
da intendencia , da cidade da Parnai- 
vembro de "T ^"tendenc . secretario, Jose Narcizo de 
ba, 19 de novembro de 190/- — 
Casfro". — (Do Nortista, n. 90). 

E agora este artigo, acerca do mesmo assunto; 
"VYvv \'n nosso ultimo numero, publicamos a lei n.' 

direito aciuelc delta. . „ ,i„ relatorio do honrado inten- 
Hoje , \'',^5?nto amigo coronel Jonas de Mo- 

S crs? oiliie s" 'I"= "«"■ " "'°- 

sS"; tsfp°a;'rr,'rs t 
sss,rr,Tci; 
tcJ dos reprezentantes PuWica 

Emiuanto a nossa a^duca- 
dos habitantes daqutla. tentaram e levaram mesmo 
cao do dos rudimen- 
a efeito, por "2^10 da for^a, impe^^^^ homens. 
tos de instrucao de que tanto cartci • ,1., 1^; „<• (ji de 

nicipal^desta^cida^e^ nos assistiam, para fazermos valer, e tor- 

rf^sDcitciclti «i Ici 3l crutJ tiludiinos. * 
0 intendente municipal, porem, pensou, com muito acei- 

nariuos 
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to, que a i)niiloiu'ia c uma anna poderozissinia, sempre que se 
procura reabilitar uin direito. 

A instrupao publica claquelas ilhas certainente nao ficara 
mais l)eni provida com funcionarios de nomea?ao maranhense. 

Os nossos vizinhos, sein nenhuina lezao para os seus pre- 
tenses dircitos, deviam, ppis, ter side mais altruistas para com 
a populafao do delta paniaibano, furtando-se a esta demonstra- 
?ao de hostilidade. 

i\os aguardainos os tempos, porque, a despeito da con- 
trariedade (jue iiecessariamente rezultara para o Maranhao, ha- 
vemos de nos integraJizar um dia, estendendo ate ao delta do 
jnajestozo Parnaiba a iiossa posse, visto como nos assiste um 
direito ate agora irrefutdvel. 

Eis o trecho do relatorio do sr. intendente iminicipal, a 
que nos referimos: 

; ^ ''!> I'or vos decretada e por mim sancionada e putjiicada em 19 de novembro do ano passado, criando duas 
eseolas do ensino prlmario nas ilhas das Canarias e Santa-Cruz, . 
(leste eslauo, nao teve ainda a sua cxccu^ao. Coino sabeis, o vi- 
ziniio c§tado do iMaraiihao, indcvidamente, cliamoii a si, ha mui- 
tos anos, a posse de quaze todo o delta do rio Parnaiba, inclu- 
zive as citadas ilhas. Sabedor o governo daquele estado da cria- 
cao das ditas eseolas, mandou para a vila de Araiozes um forte 
contingente policial, comandado por um major, afim de impedir 
a todo o transe a sua instalaciio. Em vistn imii; <Iq r.*.- 

Biblioteca Publtca Benedito Leite 



82 

Esi ortacao em ,918 

11 AsO'lGiSS 3.216:753i? 4.681:000$ 
  8^'49-m'^ '7.13r):f)48S 8.14o;000!? 

Tiiloia  

Km-ncfei-iin-nos os prinieiros dados o Balan(;o da Sixiib- 
...dA .>0 
COMUUCIO esporla?rio maranhense, pelo que 
que lulga imiito mm veridico. 0 nosso prin- 

KliTod^o'^rf^contesgelin^ 

LxSfAWoXdr^ ilo'.leccnio do 1904 a 1914 saiu niais al- 
godSo pefotorto da Tutoia .lo <iue pelo de S. Luiz: 

1904 1905 1906 
^ , ■ 1706 978 1.447.622 2.874.816 
TuS' l.V.40.592 1.376.943 2.563.427 

1907 1908 1909 
1 fti'? lOfi ^23 350 407.998 

:::::::: 2.S.090 557.984 996.885 
1910 1911 1912 

o I • 67 746 245.726 122.723 
Tuusla 927.081 141.259 

1913 1914 
o iui7 . 905.197 81^-327 
Ti'tJia >«•«'» 

ss;Si s!" - 
vae tendo o . al<.odao e do nordeste maranhense, den- 
dade que j- i,a„hado pelo Parnaiba. Mas 

l>.o.lnto.s, conums aos ,lols es- 

lados, nos 9 primeiros mezes de 1918: 
S. Luiz Tutoia 

' 255.093 50.061 Algodao, quilos   '^15 457 341.407 
Couros quilo.s   '■l2;55(l 717.608 • 
Carnauba, quios   ^ 234.523 1.260.035 

MMho,'qiliir 
(Da Rkvista i.e Comeucio e Industwa. cit. numero de 

dezembro de 1918). 

3,)._<) porto da Aman-a(;ao ou o do 

Srruma%^r£H£\Su.La^ ^Iheio, de que se serve 
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o _ vizinho estado, com _ embarafos sempre crescentes, porque e 
vezo da nossa politica interna nao abandonar os meios sofriveis 
por outros bons ou otimos, enquanto os sofriveis se nao tornarem 
pessimos ou de todo imprestaveis. 0 proprio comercio da Par- 
naiba reconhece os inconvenientes da Tutoia, que apenas Ihe 
serve de porto provizorio. Na imprensa do Piaui, se tern de- 
batido a questao do aprov'eitamento mais estenso do porto da 
Aniarrafao, a tres leguas daquela importante praca, e hoie a 
esta ligando por uma linha de estrada ferrea. A Associacao 
Comercial da Parnaiba emprega constantes esforcos nesse obie- 
tivo. No seu Boletim Mensal, n.° 5, le-se a seguinte noticia, que 
beni revela aquele justo interesse do comercio piauieHse: 

* PORTO DE AMARRAQaO. — Esteve nesta cidade o sr. Augusto Perret, fillio, inspetor do Loide Rrazileiro. Convidado 
peJa diretona, assistiu a sessao estraordinaria de 12 deste mez 
convocada especialmente para o receber. Co'ti o sr. Perret, foram' 
trocjidas yarias ideas no sentido de ser melhorado o service do 
Loide, pela Amarrapao, e tambem via Tutoia. Jultja aquele inspe- 
tor que o Loide podera mandar um rebocador e duas chatas para 
a Tutoia, para maior presteza e facilidade no transporte de car- 
gas. Mas, como a diretoria insistiu, de nreferencia, pelo melhora- 
mento do servi?o via Amarra^ao, o sr. Perret transmitiu o seguin- 
te telegrama ao inspetor geral, sr. Sampaio Ferraz, nestes termos- 
Telegiuma. — Copia. — Oficial. — Loide. — Sampaio Ferraz   

yizitar Associapao Comercial daqui. assist! re- 
uniao diretona, afim tratar interesses coletivos Loide e comer- 
cio. Assunto trat^ado foi falta vapores Amarrncao, para franca 
spida nrodutos Pj.iui, mesmo tempo que facilitar sua importa- 
po cabotajem,- ja rrescidissima, resseht'"ndn-se o comercio mui- 
tas vezes falta artirros grandc^necessidade. Comercio. justamente 
embaracado esta falta. apela meu intermedio conseguir diretoria 
Isolde um vapor mensal Amarrapao. Favor comunicar-me rezolu- 
eao Loide Saudagoes. — Perref. — Braziloide. — Parnaiba, 12 de 
abnl oe 1918 . ' 

Deste telegrama. vera o comercio que, a Associacao con- 
tinua a reclamar contra a dezigualdade em que nos lent deixn- 
do o Loide Braziloiro, concedendo ao Piaui apenas um vapor 
de dois em dois mezes, ao passo que os outros estados sao reau- 
larrnente frequentados. A preferencia pela Amarra^ao nao es- 
clue as reformas urgentes ([ue se fazem mister na Tut6ia, as 
quais o sr. Perret prometeu consignar no seu relatorio, em con- 
sequencia das observacoes pessoais que ali colbeu. A diretoria 
agradeceu aquele cavalheiro a gentileza da sua vizita e o inte- 
resse que demonstrou, para que as nossas reclamacoes seiam 
atendidas. O sr. Perret seguiu para o sul no OUnda. Fazemns 
votos para que tenha feliz viajem e contamos que nao se es- 
quecera de, pessoalmente, junto a diretoria do Loide renov-ir 
o pedido ja feito". 

O movimento de entradas e saidas pela Amarracao acen- 
t'-a-se dia a dia. Fa uma estatistica referente a esse porto feita 
pelo negociante fran'-ez Artur Nordman. que aentilmente'no-la 
ofereceu. quando se dirigia para a Franca, a tratar de interesses 
mercantis, para o que acumulara preciozissimos informes res- 
peitantes a producao piauiense. 
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Preparando, pois, convenientcni-ente, a entrada da Amar- 
rafao, para o que ja existem calculos da engenharia de portos, 
esquecer-se-a o Piaui de que a Tutoia e maranhense. Nenhum 
interesse inais Ihe despertarao as praias dos tereraembes, que 
pa^arao a ser uina via escluzivamente do estado do Maranhao. 
O Timonha, conquanto ainda inesplorado pelo Piaui, ser4 tam- 
bem um futuro entreposto desse estado. 

_ Nao e, portanto, a falta de portos que entrava o progresso 
piauiense, mas a auzencia do desvelo dos poderes publicos em 
aparelharaqueles dois portos maritimos, nas condicoes de bem 
servirem. Em 1880, o visconde de Paranagua, senador pelo Piaui, 
respondia assim a um adversario;—"A seguirnios os, conse- 
Inos do nobre senador (Jaguaribe), se, em vez de estabelecermos 

? repartifao fiscal, a formos estabelecer na Barra Vema, nas Canarias, Caju, etc., entao muito mais distante ficarA. 
nobre senador que a fiscalizafao se tornaria muito mais 

aiiicil, encontraria grandes embara^os, e o contrabando se faria 
em muito mais larga escala". 

31. — Candido Mendes de Almeida, advogando os direitos 
do Piaui a Amarracao, quando aparteado pelo visconde de 
Jaguaribe, senador cearense, respondeu-lhe imediatamente:  
"Quando, sr. prezidente, se tratar de limites entre o Maranhao 
G o Piaui, maxime pelo lado a que s, ex.* alude, pela m^'nlia parte 
escolherei o nobre senador como juiz pelo lado do Maranhao 
tanta e a certeza que tenho do direito que assiste dquela nro- 

funho e^umole TsSO)' ° 
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PALAVRAS FINAIS 

(As pendencias de limites 

entre os estados, em face 

do nosso direito publico e 

constitucional) 
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Co MO nEZOLVER AS QUE3TOES DE LIMItES INTERESTA- 
DUAIS, DE ACOaOO COM O DIREITO CONSTITUCIONAL DO BRA- 
ZIL ? ' 

Prcsscguc vcnccclora a idea do iiosso paiz celc- 
brar o centenario da sua independencia, em 1922, apre- 
zentando a sua carta gcografica S2m pontos litigiozos, 
entre cs cstados limitrofes. 

A Liga da Defeza Nacional, em propaganda ge- 
neroza, concita cs govcrnos cstaduais a rcprezentar-se 
no proximo congresso de gaografia, que deve reunir- 
se em Belo Horizonte, dando os ditos governos aos seus 

delcgadcs "crcdenciais que os habilltem para a nego- 
ciagao de formulas amigaveis, bazes para a completa 
e feliz rezolu^ao dcstas pendencias, que tanto impor- 
tam a vida da.Federacao". 

Fora dolorozo, realmente, que o Brazil, havendo so- 
lucionado por modo pacifico, dcntro das normas d6 di- 
reito, todas as suas grandes questoes internacionais so- 
bre fronteiras, nem com esse exemplo magnifico e fru- 
tuozo consiga, nas por^ocs que Ihe formam o todo, por 
termo a identicas contendas internas, submetendo-se os 
litigantes a equidade e a justiga, reciprocamente, e em 
perfeita concordia. 

O comandante Thiers Fleming, numa aplaudida 
conferencia, perante a Sociedade de Geografia do Rio 
de Janeiro, tratau da inadiabilidade do problema, dis- 
criminou as diividas existentcs, e alvitrou solugoes. E, 
entre cstas, a que chamou "patriotica", consistindo no 
respeito "a jurisdifSo atual de cada cstado, na zona li- 
tigioza". 

E' por esse caminlio curto, no entanto, que os 
acordos se mostram, porventura, menos provaveis. Pois 
donde brotam as discordancias senao dessas mesmas 
jurisdifoes contestadas ? Se as rcspeitassem os que nao 
as conhecem, tudo estaria bem. 

0 dr. Jose Joaquim Marques, saudo'zo governa- 
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dor do Maranhao, respondendo a circular da Liga, de- 
clarou que o sou estado "ncnhuma questao dc limites 
„„n,inha com os vizinhos". Com 
Piaui c o Maranhao aparccc urn cazo dc litigio diMzo . 
rio vein daquele estado, sem dcsconhecer a posse m - 
ranhense, a que arbitra um scculo, sobre a pequena 
zona requeriia, nao se conformar com o seu estrexto 

lan,o de costa maritima, levantando, per isso ajo- 
centc lebre... Magistrado, com junsdi^ao em todc 
essas paragens que o Piaui diz suas, o problema dos 
limites interestaduais tocou-me dc perto. E tao de mon- 

ta julgo a nova propaganda da Liga que bem quizer - 
mos achar nela empenhados, nao so a a - 
da o Clube de Engenharia, a Ordem dos Advogados 
as sociedades de geografia e de histona, ^as 
cientificas, todos, cm suma, que nao podem alhear-se 

do magno assunto. 

,* * * 

De acordo com o direito publico e constitucional 

DO Brazil, ooal o jieio de encamikhar a soluqao dos 
PLEITOS RELATIVOS AOS DISPUTADOS LIMITES . 

A discussao dossa tczc, cm torno dc viirios cazos 
concrelos, Icm sido vasla, crudita c mcliculoza. Acom- • 
panhando-sc o discorrcr logico c brllhanto do qualqucr 
dos opoziloi-cs, nomos prcclarissimos do nosso mundo 
iuridico, ha vacilacao. tpiazc, cm se detcrmmar o parc- 
ccr mais ccrlo. Lonjc vai o tempo cm que as siibslan- 
ciozas c prccizas rcgrinl.as dc Paula Batista bastavam 
para dar aos de^-otos da lei o cspirito que msp.ravn a 
razao esei-ita: - Lex est quod lex volmt.-Bona lex 
est, si quis ea legitime iitatiir. 

Qucira a lei, queira o Icgislador o que qmzerem, 

o ultimo querer, c o que prevalecc, e o do intcrpre e. 
Nunca viram cssas tclas movedi9as de arame, de. que 
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se originam diversos dezenhos, se as alongarmos num 
ou noutro sentido, ou se Ihes comprimirmos este ou 
aquele angiilo ? Assini, a hermeneiitica moderna, aten- 
ta mais as escolas e aos sistemas filozoficos do que ao 
rigorismo dos preceitos Icgislativos, vai fazendo o ca- 
niinho do direito por cntre as muralhas da lei. No ramo 
constitiicional, entao, a simetria dos principios nao ha 
ceder a voiitade do soberano. O regime federativo, a 

independencia dos poderes, a aatonomia dos estados 
estabelecem, a cada passo, uiiias tantas barreiras aos 
caprichos legislatives. Ncm ha que dizei' dc tais obices, 
porque ai dos nossos destinos e das nossas liberdades 
se OS licurgos hodiernos pudessem triunfar a solta, nas 
suas fantazias ! 

Todas as secgoes do Direito sofrem, ha tempos, 
remodelaeoes tao continuas, ao sabor de nuiltiplas ideo- 
logias e dos choques de interesses coleticos, que as leis, 
ou se amoldam a vida, que se agita, ou ao seu lado se 
abrirao novos surtos. Mas a gens nao para. 

Creio que ha de chegar o momento de um novo 
balango as regras do Direito. As Pandectas do futuro 
permanecerao seculos, ordenando as relagoes dos in- 
dividuos em sociedade, como as cole^oes de Justiniano 
influindo ate aos nossos dias. Mas e jirecizo que, antes, 
as ideas revoluteiem aos embates das aspira^oes uni- 
.yersais e caiam, afinal, firmes e soUdas, no acervo das 
conquistas hberais da huraanidade. 

0 interprete e o juiz sao os obreiros dessa cons- 
trugao, no campo safaro das leis. E a magistratura, 
para se nao tornar anacronica e nao desservir a cauza 
piiblica, faz-se dia a dia um fun^ao ativa, delicada e 
espansiva. A hermeneutica despreza os restritos mol- 
des de antanho e exige uma nao pequena soma de co- 
nhecimentos gerais. 

"Nova luz sobre a interpreta^ao da lei", denomi- 
na Martinho Garcez um capitulo da sua obrsj capital, 
de que estraio cste trecho: — "Holder, citado por Sa- 
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killes, deu 4 funtSo da lei a ==Suinle defm^So';^ '' A 

zado- e a vontade do legisladpr nao de%c tomar sc 
considera,ao scnao na medida -f" ™ 
^nttirnrete neifeito dcssas ncccssidadcs sociais . 

B inulil sabennos a Tu^ 
tu,.;nto brazileiro, conccmcntc a forma de fixar as 

has de separagao cntre as antigas proviucias, nas par- nnas ae bcpa y luiffqdas 0 ciue cumpre n- 
duvidozas —no parlamen.o 

""•ral no SunrcrTribunal o no jui^o dos consul- 

oTiniL^oncorde nSo se cHstali.ou de p^nt. 

o dr. Epitacio Pcssoa siimana a sua " 
"Nos primeiros cnsaics do regime, ou\ e, ^ ' 
uma e"rta vacila^ao, quanlo a " f 
mo Tribunal, para dirimir qucstoes do limitcs int 

. '...loo no dc 4 do dezcmbro do 189o, esladuais. 0 t dois vo.os, ehegou mes- 
embora po ^ compclencia cscluzlvamenie ao 

naeiona. Nao 

Spo..ue — „ a ..0 

quando iL" V-loes venh . ao sen eonl^en^^^^^^^ 
diante ac?ao competente . L g „ , inrisnruden- 
1895, porem, firmou-se, como era fatal, a jur 
da ;m senlido eontrarlo. Ai cslao. pa^. at=sta-to. o 
nrordaos ns. 4, de 23 de .lunho de 18.7, o, do ^<5 
Tost de 1899 ; 80, de 9 de sctcmbro do mesmo ano; 

4, de 11 de novembro ainda do mesmo ano, c,os pr 
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feridos nesta caiiza, de 6 dc julho de 1904, e de 24 de 
dezembro de 1909. Hoje, a conipctencia do Supi'emo 
Tribunal nao e mais objcto de controversia. Os que 
negavam ao' Supremo Tribunal essa compelencia fun- 
davam-se no art. 34, n.° 10, da Constituigao, que da 
como atribuigao privativa do congresso o "rezolver de- 
finitivamente sobre os limitcs dos estados cntre si". 

Mas a doutrina e a jurisprudencia ja esclarece- 
ram devidamente o assunto. O art. 34, n.° 10, esta em 
correla^ao com o art. 4. Em virtude desse ultimo arti- 
go, "os estados podem incorporar-ss cntre si, subdivi- 
dir-se, desmembrar-se, para se anexar a outros, ou for- 
mar noyos estados, mediante aquiescencia das respe- 
tivas assembleas legislativas, em duas sessoes anuas, 
sucessivas, e aprova^ao do congresso nacional". Pon- 
do-se cste dispozitivo cm frente do outro, logo se vc 
o papel que a Constituigao confiou ao congresso nacio- 
nal, cm materia de limitcs interestaduais: manifesta- 
"do o acordo provizorio cntre os dois estados, pela 
anuicscencia dos assembleas legislativas, em duas ses- 
soes anues", consecutivas, intervem o congresso com a 
sua aprovafao e "rczolve dcfitivamente" sobre os limi- 
tcs convencionadcs. 

A csprcssao "definitivamcnte" nao se contrapoe, 
como entende o cmbargante, aos limitcs provizorios^ 
porventura cxistentcs no tempo -da monarquia, mas a 
solugao adotada pclos dois estados, ate que se niani- 
feste 0 congresso nacional. 

A fungao do Supremo Tribunal, porem, e outra. 
Aqui ja nao ha acordo cntre os estados. Cada um, fir- 
mado cm factos, documentos ou leis, pretendc que seja 
rcspeitada e garanlida a linba divizoria, que, no seu 
modo de ver, cstas leis, documentos ou factos estabc- 
lecem. A situa^ao cntrc ambos e de conflito. Para sol- 
ve-lo, 0 competente nao e ja o congresso — e o Supremo 
Tribunal, cm vista do art. 59,1, c, da Constitui?ao:—"Ao 
Supremo Tribunal compete processar e julgar, origi- 
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naria e primitivamente. as cauzas e conflitos entrc a 
Uniao e os estados, ou entre esles uns com os ou ros ^ 
Note-se bem, "as cauzas e os conflitos , isto e, toa 
as cauzas e conflitos, sem distin?ao alguma, denlre 
quaT^or conseguinto, arbilrfrio scria esckur os <le 

Esta disUntoo acha-so teila, com a maior clar^ 

7a no cilado acordao n." 4, dc 23 do jun lo o • 
S Z T «o ,etrn,bro de 1899, n.- 80, o sa.idozo Joao 
Barbalho assim a 
apreciados COM— ^ duas compettn- 

da'd stimf^elaS-as is qnestoes do Itailcs in.eres.a- 

duais a do congresso naeional, para homologar eo^ 
venio's que en.re si fa?am os estados interessados, com 
aprASo cm duas sessoes inuas dos congresses rcs- 
So^-c a do Snpremo Tribunal Federal para re- 
viver OS liligios fundados nos 
ses dos estados. A'primeira ]urisdi?ao fica o estabel 
cer regular e fixar os limites, podendo ser alterada a 
Hnha divizoria, e funda-se no acordo e vontade dos in- 

teressados. nisto soberanos. A' segunda cabe fazer pre- 
valecer o direito vigente, aplicavel ao cqzo desde que 
ha conflilo e ela e para o cazo provocada. Aquela, de 
caraC politico e administrativo, 6, por sua natureza, 

• • ' • nnr isto tein o poder dc criar novos discncionaria, e poi isto itin i 
. , Tr„o,. r.c ihinis coin acrescimo ou ccssao limitps niodiiicar os auuub, . . 

de terri.orio; e a.o dc soberauia ternlorial. A o^, 
de eari.er judicldrio, limito-se, eoi™ a • P ^ 
ouando em dcvida forma e a isso solici.ada a lei feita 
,',"10 poder compe.en.e, obscrvados os .rami.es cons..- 

P°or sua vez, o sr. Rui Barboza, dcpois de deflnir 
a natureza das a.ribui?6cs cometidas aos dois podcres, 
e as razocs era que elas so tundam, discrimma, com a 
tnaior precizao, as duas competencias. Quan o o 

art. 3-t- 10. da Constituieao, atribiic ao congresso 
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nacional a conipetencia privativa de rezolver definiti- 
vamente os limites dos estados entre si, o de que se 
cogita e mei-amen'te da sangao aprobativa a ele come- 
tida iielo art. 4, nos cazos de subdivizao, incorpora^ao 
oil desmembramento dos estados, mediante o sen livre 
consenso. Intervem a legislatura como o orgao poli- 
tico dos interesses federais, sancionando on vetando, 
toda a vez que se intente mudar, com previo ajuste dos 
estados, as suas cstremas, constitucionahiiente garan- 
tidas. Mas, quando, pelo contrario, o de que se cuida 
e de manter aos estados, em lutas uns com os outros, 
ou com a Uniao, as suas raias constitucionais, a auto- 
ridade competente, para dirimir tais. conflitos, outra 
nao pode ser que a da justi^a. Do legislador e sempre 
gerar o direito. Do julgador, averiguar o existente.— 
(Razoes finais, no pleito Saiita Catarina - Parana, do 
Diario do Congresso, de 5-8-1917). 

Com o dizer-se que o insigne mestre do Direito 
poz o fecho de oiro a controversia, ficando de acordo 
com a opiniao do Supremo Tribunal Federal, com o 
parlamento nacional, como se ha de ver, e com a maio- 
ria dos juristas patrios, dito esta que subsiste essa in- 
terpretacao, intangivel agora. 

(Rezumindo:—A) Ou os limites dos estados se 
acliam determinados em documentos — decretos, avi- 
zos, leis, regulamentos, instrugoes, atos de posse e jii- 
I'isdicao, etc., podendo-se por ai marcar pontos e aci- 

dentes geograficos, referidos as fronteiras; B) Ou esses 
limites sao duvidozos, incertos, desconhecidos ou in- 
existentes. 

No primeiro cazo, a ac^ao judiciaria dirime a 
questao, "e do judiciario federal rezolver o antago- 
nismo", e decidir, pelos seus juizes, quais os limites 
legais. No segundo cazo, o congresso federal dira a ul- 
tima palavra sobre as fronteiras combinadas pelas par- 
tes, "e do legislativo federal selar o acordo, anuir aos 
convenios intere$taduais sobrc mudan9as de frontei- 

■ 0 

Biblioteca Publica Benedito Leite 



98 

ras" Finalmentc, uzando da propria 
Con^lituic^ao, "o Supremo Tribunal, 

tros" incluzivc, porlanto, cs que versarcm sobre Inn 
les'eLtabelecidos em atos legais; " o 

nal re-olve definitivamente sol)re os hmites das es a 
o etlre Bi, os do Distnlo Federal e os do tcrnto „ 

Hacional com as na^ocs limiUores", l.m.toB, csta da- 
rn nor estabelecer ou combmar. 

' O tibunal diz o que e, o que vig6ra; o parla- 
mento aprova o que se rezolveu, o que venha a scr, 
Te 4i vigorar. A AcgAO do parlamento, quanto a i.i- 
iiTES INTERESTADUAIS, uao c arbitrana, nem sponte sua, 

^°"'Tnterdc"udo, ixnporta, e e indispensavel, que as 

partes intercssadas manifcstem, constitucionalmentc a 
sua vontade. As razoes que justificam mais essa i 
.a,: rtmpetenda legisla.iva do pai., 7 

tos podem ter sido eslranhas a fatura da Lei Magna. 
ys^'o ha aue dizer, porem, da sua providencial proce- 
ddncia embora isso venha dificultar um pouco a am- 
bLionida solu,ao das referidas divergencms entre as 
unidadesjederad dr. Epitacio Pessoa* que 

ainda aqui seguiu a csleira dos nossos grandes 3uns-. 
consultos, a sumula dessas razoes, e hem assim a dis- 
errminSo do modo por que "o eongressa nac.onal 
decide definitivamente sobre os limites dos estados en- 
tre si" "Rezulta do csposto que, entre nos, so ha dois 
meios de por fim as controversias de hmites dos esta- 
dos: o aeordo entre estes (Const., arts. 4 e 34 n. 10) 
ou uma sentenga do Supremo Tribunal (art. o9, I, cA 

A Uniao nao p6de ter iniciativa nestas questocs 
nem mesmo por ato do seu poder legislativo: esta im- 
ciativa cabe escluzivamente aos estados, ou por meio 
de ajuste, ou pelo recurso ao Supremo Tribunal. Labo- 
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ram cm cito aquelcs que vecm no art. 34, n.° 10, da 
ConstiUiigao, iima atribiiicao diversa e independente 
da do art. 4, e i)rctendem que ela investe o congresso 
da Uniao de autoridadc para fixar ou alterar, sponte 
sua, as frontciras dos eslados. 

O regime federalivo seria uma palavra va, se este 
fosse o i)ensaincnto do eitado dispozitivo. "Qucr o es- 
lado se conslitua como uma entidade insulada e sobe- 
rana, disse uma vez Jose Higim), qucr faga parte de 
uma Uniao Federal, ha de ter, em aml)os os cazos, jio- 
der territorial e, portanto, um Icrritorio ccrto e deter- 
minada, ([uc Ihe pertenga, como Ihe i)crtence o sen go- 
verno. Privai-os, na iiltinui hipotczc, desse dircito per- 
feito, permiti ([ue o poder legislativo da Uniao dispo- 
nha arbilrariamenle dos limites dos territorios esta- 
duais, e I'ebaixareis os cstados a condi^ao de ])rovin- 
cia.s". E, tlej)ois de mostrar, com as maiorcs suinidades,' 
que "csla iiocao se cnconlra clara e nilida no dircito 
constitucional das federagoes atualmente existentes", 
comcnta o saudozo mcstre:—"Sei'ia fazer injuria aos 
autorcs da Constituigao IJrazilcira dc 1891 su])6r que 
eles conheciam tao pouco o sistcma federal, ao ponto 
de Invcstirem a Uniao, pelo scu oi'gao legislativo, de 
fixar e alterar, a scu bel-i)razcr, os limites dos esta- 
dos, como o podia fazer a cstinta asscmblca legislati- 
va, nacional, com relacao as i)rovincias, que cram me- 
ras circunscrigoes administrativas do imi)crio". 

Do mesmo sentir c Rui Barboza, i)ara quem nao 
c possivel, num regime federalivo, deixar ao congres- 
so nacional o ])oder de compor os conflitos de limites 
entrc os estados: - "p]ntregando-sc cssa faculdade a' 
legislatura, cstintas ilcariam a garantia da igualdade 
federal dos cstados c a sua autonomia, diante da 
Uniiio. As maiorias legislativas, os movimentos poli- 
ticos, OS conhuos das fac^ocs, as aliangas dos cstados 
fortes, a corrufao das camaras pelo cxecutivo, dispo- 
riam da infegridade dos cstados, como os governos des- 
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tes dispoein da siui divizao territorial. Em loucura 
nao podiani -ter caido os fundadores conslitucionais 

"Tssinrdc'le que surja u.na questac temtorial 

tre dois estados, on cstcs chegam a luu acordo on nao. 
Se o acordo sc faz, incdiantc o voto das 
uetivas cm duas sessoes aniias, consccutis as (Const., 
u-t -4)' cabe ao congrcsso nacional dizcr sobrc elc a 
u n\v,l-,vr'i re/olvcr dclinitivaniente sobrc os bmi- ultima . .^1 10). A csprcssao dc- 

l„ngr«so mitccodc oulro, <lc cuu-alcr 

zitorio, passajeiro, que c precizameute a dos estados 
interessados.    _ 

Por conscguintc, se os estados chegam a acordo 
■iobrc n pontlcncia ocononte accrcn (las suas fronteiras. 
c convencionom uma nova linl.a divizona entre os seus 
IcrrilArios, cabc ao congrcsso nacional o (hreito de m 

■ tcrvii-, para dar tcl^io dcfniiliva a esse convemo. Mas. 
se nao ha acordo c os cslados so apo.am cm le.s, do- 

t c nil f'ictos para pretenderem esta ou aquela cunientos ou lactos, pa i T,.;Kiir>ol rfiip 

linha do se„ara5ao, onKo i no Supremo Tnbnnal que 
compete dirimir o conilito. . 

N'ao 6 preclM que cssas Icis Icnham sido votadas 

ua vigencia do regime republicauo. Isso nos.condu- 
ziria ao absurdo de tornav a compelencia do Supremo 
Tribunal dcpendenle de uma prevm rev.zao gera . por 
parte do congrisso, dos limiles de lodos os es ados. 
0„al.|uer lei, seja da republica, do uupeno. ou da eo- 
lonia, des,le <,ue esteja ainda em vigor, nos lermos do 
arl. 83 da Conslituisiio, 4 litulo bab.l para levar o eon- 
nilo ao Supremo Tribunal. E'a bijao de Joao Bar 
Ibo, .ill consagrada pelo Supremo Tribunal, quando, na 
accao originaria n." 7, reconbeccu o dircito do cstado 
de Santa Catarina, fundado cm Icis anteriorcs a repu- 
blica". (A FRONTEIRA ORIENTAL DO AmAZONAS). 
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Sc "dccidir" sigiiilica iini alo niais cstenso e cs- 
pontaneo do que simplesiiiente — ratiflcar, homologar, 
aprovar, rcfcrcndar; sc "dcfinitivaincntc" nao iiidicn 
que OS coiisliluiiiles da rcpublica tivcsscm cm meiite 
luu ato anterior, lun ajusle ])rcvio,, dcpcndcntc apcnas 
do ciiinpra-se do eongresso federal; se a ctimologia das 
duas palavras, iiein o sentido delas, reunidas, autori- 
zani a compreeiisao reslrita e condicional que se deu 
ao testo da Constitui^ao, ondc figurani: nada disso iin- 
porta, e c curiozo que, adstritos a velha hermeneutica, 
OS sabios doutrinadores da interpretagao vitorioza, pro- 
curassein prende-la a grainatica e a letra, conio se ela 
perdesse de forga, seni esse carater. 

Desde que o moderno direito coiistitucional nao e 
um mero contesto de leis e costumes, mas um conjun- 
to harmonico de ideas gerais, regras e principios pre- 
estabclecidos e, por bem dizer, universais, a interprc- 
ta^ao dos conceitos conslilucionais obedece antes a 16- 
gica e a doutrina, c sobretudo cientifica, por isso mes- 
mo que a legisla^ao nao se sobrepoe ao regime. O con- 
trario seria imi perigo i)ara as unidadcs federadas, para 
OS poderes ])erfeitamente discriniinados nas suas esfe- 
ras, para a coletividade soberana c para o cidadao, den- 
tro das suas garantias democraticas. 

Da citada obra de Martinbo Garcez, sai ainda, em . 
Socorro dcssc cntendinienlo, este jireciozo trecbo de Rui 
Barboza: ' 1 oda a lei lem, debaixo de si, uma subs- 
trutiu'a de outras leis, de outras nogoes, de outros prin- 
cipios, de outros rudimcntos". Tanto c verdade esse fa- 
cto, na mancira atual de se investigar o sentido das 
ordens legislativas, que nao liouve discrepancia nota- 
vel, quanto a analize interprctativa dos arts. 4, 34, n.o 
n." 10, 59, I, c, do nosso ])acto federal. 0 proprio ])arla- 
mento da na^ao acabou adotando a decizao do Si^pre- 
mo Tribunal e o parecer dos jurisconsultos. Assim se 
manifesta a comissuo dc constituigao e justiya da ca- 
mara dos srs. deputados federais, ao relatar o voto ven- 
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■ , . .Dnv'uri- "A comissao 
ce<lor, no ploito Santa ,,ao ser opox- 
dcixa in'opozitadamente dc sc l ie , 
tuno, ao cazo de cntrc os estados 
deral, para aistinta da do poder le- 
da I niao, que c pciic . limites, po- 

dendo ser altctada „isto sobcranos. O ju- 
do e yonlade^sm^ vigenlo, aplicavcl ao 

diciano ta/ ^ ..^ „ ^azo pro- 
eazo "dc^sde a hipolezc cm que o 

vocado. Nao co s-nnnte sua, uma ques- 
„„aer icgislativo PO--- - 
,S„ ac limi.» en re > 

dente .la .r,,,' conleslc, ou lulo se ponha cm 
bleas, umaNezquena) p,.„„^tuicao Ihes outorgou, 
J,-,VUU,, a aulononua '1^ " '"J {,,u...a5«<, bra.i- 
„„an.l.. r,.„i„,e decaido en. 15 <le 
leira as antigas pio\in c - rovcw'sso de 23 de ju- 
ncven.bro do 18K9". (Diarto no Con(.iu.ss ), 

n n!i2unentc, nacional, portanto, nessa niateria, 0 pensamcn ndinios dos sens veiculos. 

corren unitormc Dessa unifornu- 
Teinuii- na . ,|'.,<,uclcs arligos ronstilucimiais 

'■"?r'''l ,ur . eml.a,ac<,. .ue ccapana. l,or- 
da ropublica, '>•'"• micrpielis c douli iiiadores. 
Ventura, aus dontl^. ' , cc,.i„ cazo. o Su- 

Se, el,an,ado a , „ estado 

pi-emo Triljuna) sc conlraria, a cnlaljolnsao 
anlor nao "'"-'S""' '^1" '„!,e considcrar n.orla a 
anugavol mn ac >, dev^ 
„uesir,o ' ;,',inc nao enconlrou 
cuzou o fcilo, pieUi c ronucrente possa fmnar 
„enh,„u litulo :;,:rC a'^Sciuer com- 

O sell diicito, c, se - tpm per si, pelo menos, a ju- 
pozi^ao annstoza, e que ^ 
risdi?ao, a posse mavisa 1' havera para se atri- 

Logo, noTihumas razoes .lundicas ha^Lla pai 
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buii- a uin cshuio, que iiao aprezenta ncm tilulo, nem 
posse, um territorio jurisdicionado jjor oulro. Pode acon- 
tecer, como ja se verificoii, o ato de posse violenta por 
parte das aiitoridades do estado, que levanta a di'ivida. 
Contra isso, vein o art. (56, n." 3, da Constitiiigao fede- 
ral, c beni assim o sen debatidissimo e flexivel art. G. 
Nao faltara igualniente o jiidiciario, com a inanuten^jio 
da ])osse. . 

Sabido eni (jue cazos e de que forma intervem o 
parlamento nacional, legalizando os limitcs prescritos 
aos estados, falta esplicar a acgao judiciaria no nies- 
nio objeto. 

0 Su[)remo Tribinial Federal "processa e julga". 
Assim reza a Constitui^ao. A justi^a suprema do paiz 
e provocada, portanto, mediante uma accao jiidicidria. 
Provoca-la-a, naturalmente, o estado ])rcjudicado, ou 
{(ue se der por ofendido nos sens direitos territorials. 
Qi'ALiv AC^AO A iNTENTAR ? Foi coiza, ate ha bem i)ou- 
co tempo, senao controvertida, pelo nienos obscura ou 
dubia. As mesmas paries autoras, em comedo, bezi- 
taram. 

0 dr. Ubaldino do Amaral nao a encontra em ne- 
nbuma das aegoes especiais:—"Qual a ac^ao a inten- 
lar ? Rial ou pessoal?...—Tudo que existe na zona 
litigioza tem dono; as proprias terras devolutas foram 
alienadas e passaram ao dominio privado; a nenhum 
dos eontendores assiste o jus in re, nenhum deles ale- 
ga dominio. Nao cabe, portanto, a reivindicacCw. O co- 
reu pediu emprestado ao fisco, como eficacissimo, o 
processo enipregado nas alfandegas para suprir as de- 
ficiencias da ])auta, e evitar (jue unui mercadoria nova 
ou ainda nao classificada, posto que ja conbecida, es- 
c~ape a rede do iniposlo de importa^'ao. Propimlia-se 
reivindicar jurisdi^'ao, a semelbanca de reivindicar do- 
minio. 0 novo metodo, de assemelbagao, enri(jueeei'ia 
pi'odigiozamente a doutrina das ac^oes c teria ai)lica- 
9oes muito variadas. Infelizmente, nao pode scr esplo- 
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rado o rio, que se afigurava de infinita riqiifiza. Para 
a reivindicaeao propriamcnte dita, faltava o omin , 
para a do novo mctodo, faltava a jiirisdigao Santa La 
Lina confessa nunca tcr oxercido autondade no con- 
testado. Sera unia ac^ao posscssoria ? 0 cxcqucnte n. > . 
tLi posse de um dia; o executado tem-a de seculo . 
meio ou dois s4cu!os.^Nao sendo accao possessor,,,, 
sort ou ,„iue„lacSo 
ossinarcin liniilcs ,[i.c a nc^So i'" 'c'"!'" °V 

„o tornaran, confuzos ? Mu.to oi.tro 
nual o dec. n." 720. de 6 de selembio de 1890. Nao 
acX com„u,ni dwidemlo. para a ,.artill.a de co..a ,>os- 
siiida em comum, nem nenliuma das que nascom dos 
"ntratos e contraven^oe. Debalde 

quadrar, no processo eivil, a . 
.UROOS, no pleito Santa Catanna-Parana, Diawo On 
riAT-.. 31 tic iullio dc 1017). 

Mas o dr. Ubaldino do Amaral ncga ao Supremo 
Tribunal Federal qualquer competencia em materia de 
limites inlerestaduais, embora esteja insulado nesse pen- 
s.,r entre os nossos mais eminentes jurisconsultos. _ 
"' ' One existe a ac,?ao, nao ha duvida. Basta a exis- 
tencia do direito. Nem se compreende este seni um meio 
de ser valiozo em juizo. Se nenhuma das ac?oes espe- 
ciais acode a essa necessidade absoluta, ai esta a acgao 
o,mnivia. eonforn,c o arl. 104 da Consol.dacao das to 
retcrenles a .U,sti?a federal, „..e a es ende a I" I"" ^ ; 

zas "para as epulis nao estiver determniada alguma 
aeeao especial". E'a aegao consagrada pela .lurispru- 
dencia, para os cazos aludidos, como se viu nos li igios 
Minas Gerais-Rio de .Janeiro (Ac. de 9 de agosto dc 
1902), Rio Grande do Norte-Ceara (Ac. de _ de out - 
bro de 1915). Reconhece-a o dr. Pedro Lessa, na sua 
obra Do poder .tuoiciArio, e Rui Barboza sustenta-a no 
pareccr sobre o connito Santa Catariua-Parana, como 

vai aqui: - "Mas a Conslitui^ao lunitou-se a estabele- 
cer a competencia. Nao Ibe estava na al?ada. nem ca- 
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bia nos limites da sua nccessaria brcvidade, ir alem, 
formular as regras do processo, dar os nioldes a ac^ao, 
ditar a cxecu^ao o sen sis tenia. On, se cabia, em todo 
o cazo nao o fez. Nao o tendo feito, quanto a faze da 
ac^ao, nessas deinandas, assenta na jurisp'rudencia que 
elas segueni o curso das accoes ordindrias (Pedro Les- 
sa, Do PODER JUDiciARio, pag. 52; Reg. int. do Sup. Trib. 
Fed., arts. 87-90); e, pelo que respeita aos conflitos de 
natureza judiciaria, a que abide esse mesmo testo, a 
lei n.° 221, de 20 de novenil)ro de 1894, art. 49, parag. 
iinico, nianda aplicar-lhes o processo inslituido para 
OS conflitos de jurisdicao entre os tribunals". (Diario 
Oficial, de 31 de julho de 1917). 

Como o da competencia, esse ponto, verdadeira- 
inente, ja nao sofre contradita. De niuito mais vulto, 
e de consequencias desnorteantes, foi o debate aberto 
na pendencia Santa Catarina-Parana, onde se destrin- 
garam tantas controversias, em brilbantissima pugna 
juridica, acerca da forma de se executab uma senten^a 
SOHRE LImITES DOS ESTADOS. 

Houve o tremendo cboque de duas opinioes de 
grande pezo: uma, subscrita por dois nomes do mais 
profundo saber juridico — Rui Barboza e Clovis Bevi- 
laqua; outra, patrocinada por outro notabilissimo mes- 
tre do direito e alto magistrado — Epitacio Pessoa. O 
primeiro termina a sua longa e erudita esplana^ao por 
esta maneira:—"Seja qual for, pois, o aspeto a que 
encaremos o assunto submetido ao nosso exame, pela 
consulta, as concluzocs, a que cbegamos, sao que, ante 
o nosso direito constitucional, com as leis atuais do 
})rocesso, nao tem cabimento a execugao da sentenga 
obtida contra o Parana, e, nao bavendo na lei proces- 
sual, existente, meio de executar os julgados desta na- 
tureza, ao congresso nacional compete acudir a essa 
lacuna da nossa organiza^ao judiciaria, com o reme- 
dio, nao diflcil, que a sua importancia esta exigindo, 
para a satisfacao da justica e o desempenho de uma 
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t„„,aes „.ais 

''"■"'a,TaXt'oI-. Epilacio Pcss6a, 

ig,.„, b.i.,.o, c„„.mC.on> u™a as ,.,^a 
.-cnhklissima conlcnda. Do „ „,„„,ri. 

(Icixa licsarmado <> 1'°'" ,„,,,|,'is <le vilal interesso 
,„on.„ ,lc mo velcvanto 
„ara a ""«'' ' 'i . ,,5 icis do dircilo privado e a 
com o iizo, a anal g , Af„u>1o Dodcr os meios 
legislacao por,i„e. de con- 

aamonU. un.a In.,la para a parlc vcn- in.no, se„a o ^ direito fica mc- 
cedora, —cnt . O direito nao vive onde 

Ihor amparado pt-la . ^ (ipuiais trata-sc de uma 
a iusti.a se mostra 

t rtto desta, 0 f6ra exagerado 
corrncl, dc xim a ^ nrcferir que permane?a 

X^a^vespeitada e cumprida de acordo com as noimas 

"''"'tno''tanrrdTX't°W» ^ _..-A nos nao 
volacao de miia Ici especial, 

, se afigura _ s'entenQas privativas do Supremo 
para a execu?ao de repetir os mes- 
Tribunal. Essa .jue se observam em 
mos pnncipios, leg „Hieulares. Nem haveria ra- 

cauMS ™7° ' ,s,in,. desde que os cslados, 

.50 pan. que nao ;,s pcs- 
,I„ando conlcndcm cm ,,, jeivindicasao 
sf,as do direito pr.vado. (za so 
ou uma accao possessoiia na 1 nccao finiiun re- 
por.,„e . pleiteada -tre -.ados. 
gutulorum. eomo »'»»»'=« . indcnizacao, qi.ais- 

rta^i-of, iuridicas, as pess.-,as ,iii- 

'""'^Nao ha, per conseguinte, motivo algum para que 
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o proccsso scja um, quando a cauza corre cntre indivi- 
duos, e tcnha forcozamcntc de ser oiitro, sc a inesma 
ac^Jio se litiga cntrc eslados. 

Coin])rccndc-se, como ja dissemos noutra parte. 
f[uc nestc on iiaquele Iramitc peculiar se possa fazor 
sentir a necessidadc dc modificar uma on outra regra; 
mas, no sou conjiinto, o proccsso c, c nao pckle dcixar 
de ser, o niesmo. 

Admi tamos, todavia, que a lei e necessaria. R' 
agora o momento dc cxaininar a segunda face da ([iies- 
tao. A omissao do jjoder legislativo, cm votar a lei ne- 
cessaria, dcsarma o Supremo Tribunal para a execu^'ao 
da sua sentcnca, ou, pclo conlrario, investc-o do direilo 
e do (lever dc provcr ])or algum modo a essa falta, c 
cxercer a jurisdicao ((uc Ihe outorgou a carta consti- 
tucional ? Nao temos duvida em respondcr, desdc ja. 
a pcrgimta: o Sui^remo Tribunal tcm o dcver de re- 
correr, de acordo com a legislagao brazileira e com os 
scus proprios precedentes, as leis analogas do proccs- 
so c execu^ao, e, sc estas leis nao cxistircm, a ele cum- 
])riria formular o proccsso, na conformidade da aulo- 
rizacao que Ihe deu o congresso nacional, no art. 19. 
da lei n." 221, de 189-1, e mesmo scm autoriza^ao. 

Admitir a exislencia de uni paiz juridicamente 
organizado. onde sc nao i)ossa, por falta dc leis, exe- 
cutar as sentencas judiciais, c admitir o absnrdo. Nao 
lia na(jao alguma, nicsmo cntre as dc mediana cultura 
juridica. que possa, com justi^a, ser acuzada de nao 
haver, na sua legislacao, previsto uma tal hijjoteze. 
Quando nao contam um dispozitivo especial, indican- 
do o caminho a seguir. na falta de imia lei reguladora 
da especie, tcm, como nos, um preceito de ordem gc- 
ral, (jue permile ol)viar a diticuldadc e evitar essa si- 
tuagao, so concebivel entre os povos barbaros, de um 
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<,h-oUo <,.,e nao p6dc rccon..ccc.-»c ou que, rcconhe- 

fospeclalmcnte os que ' 

'of IsHtutoV das nacoes cullas. Ora os cstatutos 

oxercer a s u osta 

ff'Sento, dc;;;; julgador recorrcr as que regem 

cazos analogos. Nao e oiitra couza o que dispoem, pare 
Ml«uus cazos particulares, as nossas ovdcnacocs do 1. 3, 
1 or, pni-iig 5, t. 69, pr., dctcrminando que os julga- 
do;;; procodcrao do scmdhanlc- "porque nao podem 

inflos OS cazos scr dcclai'ados na Ici . ^ 
O nroiito do cidigo civil l>razilcno. orgomzado 

. , or riovis Bevilaqua, reproduzni, nos 
nelo cniiiicnlc sr. vJ ^ • » • <> TVToi-*fp 

-.rts 11 e W. OS dois sal.ua.-cs pr.„c.p.os Ma..tc- 

c-os a comissuo dc j.,riscons,dlos q..c, no nnn.stcno da 
iastica rcvin aqnclc p.ojclo. O congrcsso nac.onal M- justi? , r. o 7 do codigo, prcstes a scr 
„„ia.os a.nda a ^ , , „,i6,os do c6digo civil 

dc'tdMo ^ Sanlos, a.-., 5, c do Coclho 

Rodi-igucs. art, 31. haviain consolidado as ' 
gras. Nos Eslados Unidos, cuja j.ir.spn.dcnc.a 
inentc o subsidiaria da uossa, identica e <i pra i 
tribunais. (Razoes fixais, cits.)* 

Depois dc farta c doutamente csludar o assun , 

o dr. Epitacio Pessoa finaliza por cstabclecer alguns 
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cnunciatlos, conic^ando por csles: — "1.° —Nao ha nc- 
cessidadc dc iiina Ici especial para o proccssamenlo da 
prezente execu^ao; iios paizes de orgaiiizagao igual a 
nossa, e a lei ordinaria que roge a execugao das sen- 
teii^as prol'eridaS iias cauzas originarias. O niesino se 
deduz do dec. n." 848, de 1890, e da lei n." 221, de 1894. 

2-" — Dado que a lei especial scja necessaria, a omis- 
sao do podcr legislalivo em vota-Ia nao obsta ao exer- 
cicio da jurisdigao do Suprenio Tribunal, que em tal 
cazo deve recorrer as leis analogas, de acordo com o 
que prescrevem os estatutos dos povos cultos, que cons- 
lituem, enlre nos, legislagao subsidiaria. Ora nenhuma 
cspecie oferece mais analogia com a execugao de imia 
sentenga do Supremo Tribunal, cm acgao originaria, 
do (|ue a execugao de luna sentcnga do mcsmo Tribu- 
nal em cauza de recurso. Logo, a lei que rcge esta deve 
ser aplicada aquela". (Razoes finais, cits.). 

O arbitramento lia sido tambcm lembrado, e sem-» 
])re tentado, como meio de solugao ann'gavel. O estado 
de Minas Gerais, no conllilo com o do Espirito Santo, 
defendeu magislralmenle o juizo arbitral, com que di- 
ligenciaram dirimir a pendencia daquelas duas por^oes 
vizinhas do paiz. Mas essa forma de julgamento ja se 
aclia condenada pela jurisj)rudencia deciziva do Bra- 
zil, no acordao, com mn so voto discordc, de 2 dc ou- 
lul)ro de 1915, na demanda Ceara-Rio Grande do Nor- 
le. — Ora a admissao do juizo arbitral, ])ara decidir 

controversias sobre limites entre estados importa cm 
entregar aos estados atpiilo ({ue para si rezervou a 
Uniao, cspressamente, em dois claros e terminantes tes- 
tos. Realmente, se julgarmos necessaria a aprovayao, 
ou homologa^ao, da scntenga arbitral ])elas assembleas 
estadiu\is e pelo congresso nacional, reduziremos a dc- 
cizao arbitral a uma sim])les informa^ao, a um mero 

csclarccimento, a um" escluzivo cstudo sobre a (|ueslao, 
que OS congressos estaduais c o federal podei-ao 'apro- 
var ou nao, e isso nao e julgamento arbitral, pois e in- 
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„„lcs, ^ , ,,„a.ntk™ as pai-lcs conlcn- 

ScXn assin. "'.".linear lar8a.,.c„lc. ml UbiUun. os si'ilB 
fimilcs som que nc-nl...n.a inlcvvcnsr.o Icnha no uto ,. 

UniSo fcilcral, por .l..alil.i(!i' (!.>» s«.s "'■B""'- " 
nitela.nenlc 4 viola,- os ,u-cccilos ;; 

,iv,« ao assu„lo. I...porta a.n.la "."t" 1'^ "If ^ 
II' ,.ci.wiii.us o ao conaresso nacional talla compL 

t.'l p..'.-a l,o,.,ol.>gar, o., dc .luaKluc for..." aprovar, 
a'dl^tcs aAL„ais a .cpeiu, .lo li.„aes cnlrc cstados . 
(Revista de Direito, vol. XLni> asc. ■ 

\ unica duvida, portanto, sena sobrc o ^ 
-^n rlis sontencas pcrtinentcs a materia, pioferi 

teTelo Si.prci..o Trib.u.al. Mas cssn n.esma .,ao i mais 

do te...c.-se, ai.lo as ramcs irapon^as c ,|.istas, abor- 
/1i- Rnitacio Pessoa. 

''"''"Vio fdrcrSr .|.IC o S..p.omo Tiib,i„al so don.ita 
r ~ rriio llic fizcrani incrcntc, rctirando a 

mnliansa "Ifsuas deoizoos. .|U0 lanlo importa o to. na- 
rLLo.,.«a„..as 
blcmalica rczolu(;ao do poclci 1C-, , ,,„i pnn,-- 

abandono, e... lal circui.slanaa, o<,u,vak,-,„ a . . a.o 
me dezastre para o podor i.o . ■ ' 
uma vlolagao nag.antc .lo art. 59, .l." I, leira c da Carla 
Fundamenlal da Republica. 

Rczumiiido, cntao, o (luV. no parlaiucnlo nacional, 

no Supremo Tribunal Federal e na opiniao dos juiis- 
consultos de mais monta, sc. tem assentado a respeito 
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das pcndencias de limitcs interestaduais, em face do 
iiosso direito constilucional, inferc-se: 

l.S—Sao competentes pai'a decidir ou julgar, eni 
questoes de liniites dos estados — o congresso riacional 
e o Supremo Tribunal Federal: 

u) O congresso nacional, referendando ou aprovan- 
do^ qualquer acordo previo, entre os estados litigantes, 
acordo que obedeca ao que preceitua o art. 4 da Consti- 
tuiyao Federal; 

l>) 0 Supremo Tribunal, processundo c julgaiido as 
aci'dcs ovdinurias, ovinindricts, propostas sobre os limiles. 

2." — A execuyao das seiiten^as judiciarias, profe- 
ridas em tais cazos pelo Supremo Tribunal Federal, se- 
gue o que estiver estabelecido para cazos analogos en- 
Ire nos, como sejam as execu^Ses em cauzas de recurso 
ao niesnio Tribunal, e, subsidiariamenle, o que estiver 
previsto nos estatutos e costumes dos povos cultos. 

Diante destes itens, tao beni discutidos c esclare- 
•cidos, conforine so viu, se o Brazil, ainda em 1922, in- 

terromi)er as suas fronteiras interiores com poiitos obs- 
ciiios e disputados, e que as i)artes qiieixozas, on que 
se julgam prejudicadas nos seus direitos, fantaziam es- 
tes, nao podendo faze-los valer legalmente ])erante a 
justiga, ou os abandonaram. Nao e justo, pois, que se 
lance a culpa aos estados que tern por si, pelo menos, 
a posse seni violencia e a jurisdi^ao nos territorios dis- 
cutidos. 

E OS que nem tilulo habil, nem jurisdieao apre- 

zentam, forga e deixa-los em silencio. O contnii-io sera 
alinientar contendas que nao passam de meras aspira- 
?6es, muitas vezes injustificaveis. , 

E' tempo, sim, de se por cobro a esses debates, e 
tambem a essas conslautcs'e improprius referthicias' a 
estados grandes e a estados pequenos, estados de muita 
costa ao mar e estados sejii; portos niaritinios, estados 
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pobres e estados ricos, porque concretizam, todos, a pa- 
tria una e grande, opulenta e cheia de futuro. 

Pertence-lhe a vastidao do territorio, a largueza 

das praias, o valor dos honiens. E os homens sao os 
formadores e garantidores das na?6es, como das pro- 
vincias. 0 territorio possue o prestimo que Ihe da a sua 
populacao, por mais surpreendente que ele seja. 

Grande povo, grande nagao. Galhos de uma so ar- 

vore, 'exuberante c portentoza, nao sabemos ondc nos 
sepa'ramos, criando a mesma sombra c compondo as 
mesmas frondes. 
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