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Jnvestigador criferioso. A. Victor Machado, depois de 
haver colhido notas devkras inferessantes e m  vdrios ar- 
quivas de cadeias, tribunais e manicbrnios, concatenou-as hd- 
bilrnen f e  e efaborou um iivro, de esfilo aaropriado - simples 
e fluente-porqrranfo o destinava a0 grande p~Ibiico. Mas nSo 
s6 este ird deleitar-se corn sua leitura; tarnhem os cienfistas, 
que se dedicarn aos estudos m&dico-forenses do crime, acha- 
rHo aqui elcmenfos preciosos, para melhor t'unu'amentar os 
seus pontos de vista Ac6rca da responsabilidade e anomalias 
dos malfeifores ct5lebres. 

Publicista hb muito experimentado, soube amcnisar as 
passagens mais horripilantes das narrafivas sangrentas, jun- 
tando-lhes conceitos d'alguns pensadores. Quere dizer : liber- 
to o espfrita das e m o ~ d e s  desabridas, 1eva.o a espraiar-se 
afravks do rvrnpo das ideias filosdficas. . . 

De ~naneira que o iivro de A. Victor Machada, al&m 
de  ser urna colect3nen curiosissima de b io~ra f ias~  de indivi- 
duos monstrrrosos, .& urn repositorio magnifico de pensamen- 
tos educativns para as classes menos instruldas. Vulgarisan- 
do-os, presta-lhes urn sc rv i~o  inesfimavcl. 

Sern a pretenslo esfulta ae  ascender at& onde se deba- 
tern os altos problemas da criminalidnde, posfos e m  fbco, so- 
bretudo, peios trabalhos antropol6gicos e psiquihtricos de 
Cesar Lombroso, evoca acertadamente os Iabores daqueles 
quc iniciararn em Portugal a tarefa de desvendar 0s mist&- 
rios das almas perversas. 

Lendo, por exemplo, neste iivro, a descri~iio bem urdida 
e docurnenfada dos assassit~ios praticados por Francisco de 
Matos Lobo, o seu julgamento e condena@o, sentimos a falfa 
a-a !,?ferpreta~Bo do caso nefando pelos perftos que, mercG do 
atraso da t5poca em assuntas de taI transcendencia, se con- 
fessaram incapazes de a fzzer. 

Poi, pois, a escoln itaiiana, charnazdn a aten~Bo dcs mC- 
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dicos, juristas e socidlogos, para o estrido dos delinquentes, 
que veil1 prtAencller essa lacuna r?a civilisaf80 hodierna, em-  
bnra,durgissem notaveis psiquihtras e criminalistas a comba- 
ter:lhe os cxager-us. 

Desobstrufdo n caminho das fantasias espiritualistas, o di- 
reito penal ficou, desde er?t8o, indissoiu~~elmerrte ligado 1 psi- 
quiatrfa. Assim, na apl ica~lo da pena comecava a imp8r-se 
aos magistrados nPo esquecerem as condicBes mdrbldas de- 
termir?ar~tes do acto delituoso. 

Denfro dos novos horisontes f6m A d o ,  pouco a pouco, 
a marcar passos decisivos do progresso, contra os dispara- 
tes da cldssica metaffsrca, inumeros factos de observacBo di- 
recfa e de analise rigorosa. 

Na verdade, sendo o agtrite do crime urn sPr humar~o - 
quem poderi pesquisar-lhe a insrrficiencia inteiectual ou mo- 
ral, os sentimentvs an6malos e a cegileira dos impulsos, sen50 
o rnentalisia? Apenas ele se encontra apto a esclarecer a 
Just ip .  

Confirma o asserto, e m  muitos transes, a obra do A. 
Victor Machado, agora Ian~ada B estampa. 

Eis uma das prirlcipais razdes por gue acedi P gentil@sa 
do auctor, solicitando-me algumas palavras a abrir o seir tra- 
balho 'Do Crime e da Loucura~. 

Em soma, diversas facetas o valorisam: a order~aG80 re- 
gular dos tragicos acontecimer~tos de  maior retunlbancia, a 
f6rma singela, mas elegante, do texto, fScilmente compreen- 
sivel, os exCertOs adequados e a probidade reconhecida do 
auctor. Outrosim, rico de fortes sensapdes, deparam nele con- 
suita proveitosa os que desejem escrever a histhria e conhe- 
cer a psicopatologfa dos nossos facfnoras. 

Na cornpreens~o e infensilo do titolo desfa obra ji im-  

pljcitamente se contem, de rrm modo gengrico, o seu objective 

e se revela conseque~itenlente a sr13 utilidade como instru- 

merlfo de divriigaflo e de cuitura. 

N l o  vir5 este trabal:lo a debater os altos probl&mas da 

sociolrrgia criminal nas suns reIa~8es corn a nntropologia e a 

psiquiatria, Inas procrira <far-rlos en7 notns sr~cintas e despre- 

tenciosas um corjiinto de elementos de r-alia relatives aos 

criminosos q ~ r e  mais rivamente assinalaram a sua triste cele- 

bridade, e ,is inflirencias .mezalogicas e antecederites heredi- 

tdrios que por fdrma rnais intensa se tenham projectado nos 

agelltes do crinlr e sirvam para e.~piicar suas aberra~iies e 

tendencias. Esses dados colhidos corn escrupl~tosa probidade 

e apurado crit6rio constituen7 segurarnerlle rrlarrarlciais de 

elucida~Bes que rnuito h8o-de aproveitar e servir a todos 

guantos se dedicam ao estudo e resolirgBo dos l~robibmas de 

direito penni, nas suas rela~r7es com orrtrns ciencias. 

Lisboa, iMar~o de 1433. 

L U ~ S  CEBOLA 
Lisboa. M a r ~ o  d e  1933. 



NOTA PREAMBULAR 

o iniciarmos <s te trabal ho, julgamos n5o serern descabidas A algutnas palawas prelirninares, diriyidas ao leitor, afini de 
o esclarecer. 

Evidentemente, n5o tivemos a veleidade, rlem a pretenszo, 
de elaborarmos urn tratado juridic0 ou de psiquiatria. A nossa 
obra obedece apenas ao desejo de contribtrir para um estudo 
sbbre criminologia, observando 0s. deliqiientes no campo juridi- 
co e psiquiitrico, investigando as suas taras, quando delas sejam 
portadores, e os seus crimes. 

Arquivarnos, pois, neste trabalho uma boa sonla de investi- 
gaqZo juridica e cientifica, transcriqfies de cadastros, interroga- 
thrios, julgamentos, senten~as ,  correspondencia e fotografias de 
loucos e criminosos, comentirios dispersos, ao articulado dos cd- 
digos, e centenas de c i t a~6es  dos ilustres mbdicos alienistas por- 
tugueses, doutilres Miguel Bombarda, Julio de Matos, Sobral 
Cid, Luis Cebola e Jo5o Gon~alves  ; dos professores estrangei- 
ros, Lornhroso, Dupre, Tanzi, Rogues de Fursac, W. Weygandt ; 
dos criminologistas, doutores Xavier da Silva e Mario Monteiro, 
e tantos outros, cujos trabalhos pud@mos consultar. 

D o  Crime r: da Loztcrmz nzo P, por nhs, nem podia ser, con- 
sirlerada ulna obra exclusivametlte original, mas siin unia corn- 
p i Ia~3o conscienciosa, um arquivo tZo completo quanto possivel, 
de doutrinas dos ~ n a i s  eniinentes tratadistas, tendo, sim, de ori- 
ginalidade, o comentirio, a anAlise e a deduqgo 16gica dos viriils 
casos que trata. 

No decorrer das suas pdginas, profusame~~te ilustradas, o 
leitor assistird passagem duma 1egiZo de criminosos e loucos 
que rnais tristetnente se evidenciaram, sua vida nas cadeias e 
manicbmios, epis6dios1 biografias e estatisticas, bem como en- 
contrar;, em profus50, alguns dados bastante curiosos, como 
transcri~Ges de penalidades, origem e aplica~iio de vsrios instru- 
mentos de tortura, linguagem das prisdes, tatuagens, etc. 

Exposto em sintese o plano desta 6bra, aguardamos que ela 
tenha da parte do phblico urn acolhimento que comperrse o ca- 
rinho que presidfu 6 sua elaboraqao. 

0 AUCTOR 



Francisco de Matos Lobo 
( H o m i c i d i o  e R o u b o )  

(1 814-1842) 

Antecedentes do crirnin~so e rnobil do crime - Quem 
eram as vitirnas - Uma testemunha providencial - Em 
poder d a  policin -0 cinismo e a cobardia do celerado - 
Origern da lei de Lynch e da guilhotina - N o  circere - 
O *Lirnoeiro* - Perante os Juizes - A Sentenqa-Cor- 
respondencia do rCu - - A tortura do oratorio -Tentathas 
de suicidio - Confissio - ExecucBo - - -  Exime Psicold~ico 
- Loucura moral - PerversGes it~stintivas - ExPrnes 

CrineomCtrico e Etidosc6pio ConcIusdes. 



crime praticado por Francisco de Matos Lobo, nurn pri- O mcim m d a r  do predio nOmcm 5 ds run de 9 Paulo, na 
noite de 25 para 26 de julho de 1841,-h& perto de um sCculo 
- B uma das maiores monstruosidades que a Histbria Crimi- 
nal regista. 

A ciencia criminologista de entso, muito Bquem do desen- 
volvimento que tern vindo adquirindo, jhrnais conseguiu for- 
rnular, em alicerces seguros, uma opiniilo concreta que escla- 
recesse 06 verdadeiros rnotivos que levararn o farnigerado ban- 
dido d prAtica d e  tZo nefando crime, reforcando bsta afirmaclo 
o facto de a sentenpa condenat6ria que o levou 6. fbrca, na ma- 
nhH de 17 de abrll de 1842, e firmada pelo Juiz Carlos Cardo- 
so Moniz de Castelo Branm Bacelar, ordenar a sua morte pelos 
crimes de homicidio e roubo ~:orn premeditaslo, e no Livro 
I do Registo do Museu de Anatomla da Escola MBdico-Cirurgica 
de Lisboa, (ano 1836), organizado por Guilherme dlOliveira 
Martins, o seu crlneo estar registado corn a seguinte rubrica : 
'Sepunds SecfSo - Anatnrnia Normal  - N.0 Ci.04.7 - C a b e ~ a  
de Alaftos Lobo - Assassino rnovido pol- ciume, rnorfo par 
srrspensSo -Armdrio 38 - Prafcleira 6.' 

Matos L o b ,  ap6s a horrenda chacina que pas em prAtica, 
dizimando, corn a mais requintada Ierocidade, quatro vidas, foi 
entregue ao Poder Judicial, que o julgou e condenou, sem que 
a Ciencia MBdica se  pronunciasse stjbre o estado mental do as- 
s a s s in~ .  

Pr&so na noite e m  que praticara o crime (25 de Julho de 
18411, fbra julgado trinta e seis dias depois, (30 de Agosto), 
e enforcado em 17 de Abrll de 1842, - 665 dias depois do seu 
hediondo feito. 



FRANCISCO Dl3 hlATOS LOB0 

E' certo que durante este period0 fBra o assassin0 IreqUen- 
temente visitado no ~Crcere por dois mbdicos - Sirnas e Peli- 
do -, que se dedicavam ao estudo da antropologia criminal ; 
mas nenhum deles elaborkra qualquer relat6rio em que expu- 
zesse a sua observaqlo, e faltou, sobretudo, uma anLlise cui- 
dada, feita @or urn nlkdico psiquiLtra a elucldar a Jus t i~a .  

Na opinilo do dr. Francisco Ferraz de Macedo, exposta no 
estudo a que procedeu na cabeca &sea de Matos Lobo, e em 
que Cste ilustre antropologista larnenta nHo se haver arquiva- 
do todo o esqueleto do celerado, 6ste era urn deliquente ra- 
riss~rno por consii tui~5o naturd .  

O NSo seria Matas Lobo urn psicop8ta co~lstitucio~lal 2 
LNHo podera ele ser classificado como um exemplar raro 

de Iuucura nlurzrl? 
Vejamos : 

Filho de Jose Pedro de  M C ~ O ~  Conde, e de Maria Vicencia 
Lobo, Francisco de Matos Lobo nasceu em Amieira, a 2 de  Ju- 
lho de 1814. 

Seu pai era almoxariie, bastante estimado em toda a po- 
voaqgo, pelas suas incontestaveis qualidades de trabalho e hon- 
radez, e sua mHi uma senhora respeitab~lissima, dotada das 
mais excelsas virtudes. 

Aos oito anos, Matos Lobo entrsra para urn colkgio parti- 
cular, onde aprendPra as primeiras letras, com notavel apro- 
veitamento. Conclufdos os estudos preparat6rios, ingressou no 
Seminario de Sernache do Born Jardim, onde, bem depressa, 
revelou os seus dotes de superior intelighcia nas cadeiras de 
gramstica latina, filosofia e retbrica. 

Dedicava-se vida eclesiistica, e pelas suas faculdades de 
trabalho, dedicaqao ao estudo e esclarecido intelecto, todos os 
seus Ientes Ihe profetizavarn urn Iuturo brilhante. 

Quando da deposiqBo de D. Miguel, o SeminArio f6r4 man- 
dado fechar, e Matos Lobo, por Bate motivo, forpado a suspen- 
der ati os seus estudos. 

Tinha vinte anos, parecendo ter muitos mais. Niio se Ihe 
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~ u v i a  profetir uma frase que n l o  fosse ~onderada,  nBo acorn- 
panhava cam individuos da sua idade, ninguem lhe conhecQra 
uma estroinice de rapaz ou qualquer namdro. Era urn rnoqo- 
velho, comv alguns dos seus conterrbneos o designavarn. Pen- 
sava e discutia corn ardar os acontecimentos politicos da Cpoca, 
analisando-0s sepundo uma filosoffa muito especial, e comba- 
tia-os corn revolta, como qualquer polltico veterano e maldi- 
zente. 

0 povo local escutava embasbacado a sua propaganda de 
ideias liberais, vendo dele urn arrojado caudilho; e os phis, 
bondosos e austeros provincianos, mostravam-se maravilhados 
com a sabedorla de seu filho. 

0 seu temperamento fbra sempre, porim, de  fAcil irritabi- 
lidade, cbegando a insubordinar, pelo prestigio da sua palavra 
fluente, o povo da Arnielra contra o de OaviZo, eln guerra aberta 
contra as violencias e irregularidades exercidas pelo adminis- 
trador deste ultimo concelho, que ninguem, at&. entso, ousara 
atacar. 

Poi quando Matos Lobo, contando apenas v ~ n t e  anos, se 
declarhra inimigo do pouco zeloso funcion2ri0, escrevendo e 
afixando nos locais de maior passagem da sua vila, a seguinte 
proclamac3.0, que foi o rastilho da revolta : 

'NBo podemos permitfir que  o presffgio da aucto- 
I-idsde se marlfenha pel0 terror yue inspil-a. 

'Seria isso tornernlo-nos cumplices d e  uma iniqui- 
dad@ ! 

'Temos u m  grarlde direito para abater 0 despota 
que nos esrnaga,- E: a Lei!  

"Temos uma grande forca para friumphar compie- 
tarnente das suss arbitreriedades, - B a J u s t i ~ a  ! J? pois 
ern norne da Lei e da j u s f i ~ a  que  nds nos insurgimos!" 

(a) F. de  It?. Lobo 

Saindo triunfante, corn o seu ex6rcito composto de toda a 
p o p u ~ a ~ % o  dos campos, que o seguiu entusiasmada e submissa 
as suas ordens, Matos Lobo vfra aumentar a sua popularidade 
em detriment0 da forqa moral do administrador de GaviZlo, o 
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qua1 arrastara na sua queda, como cdmplice em vCtrias irrt-  . leira. gularidades, o juiz de paz da Am' 
Foi depois d4ste arremedo revolucionLrio, quc  elc veio re- 

sidir em Lisboa, num primeiro andar do prCdio n.0 4, na rua 
de S, Bento, onde foi prBso na noite em que perpetrou o crime. 

0 facftlora escolheu para suas vftirnas tr ts  mulheres e uma 
creanqa: Adelaide Filipe da Costa, de 40 anos; Julia Pereira da 
Costa; de 17, Emldio Pereita da Costa, de 10, e a serviqal Nar- 
cisa de Jesus. 

Era Adelaide Pereira da Costa, (1) sua tia por ahnidade, de 
nacion'alidade francha, viuva do glorioso mitsico portugues 
JoZlo Evangelists Pereira da Costa, que tanto 3e notabilizara no 
estrangeiro como pianista compositor, deixando o seu nome l i -  
gado 8s inspiradas partituras das dperas Egilda de Provenra 
e Tributo ti virtude, ambas de sua  autorla, cantadas corn gran- 
de &xito no nosso Teatro de S. Carlos. 

Ap6s a rnorte de seu marido, veio corn os seus dois filhos 
-Julia e Emidio- para casa de sua sbgra, em Proenqa-a-No- 
va, onde Matos Lobo a conhecera, comecando a assedil-la rom 
propostas amorosas. 

Para esquivar. se a t lo  assidua perseguicZo, que conside- 
rava insultuosa ao luto da sua viuvez, abandonou Proenqa e 
veio corn seus dois filhos e uma creada fixar residencia em 
Lisboa, num prirneiro andar do prCdio n 0 5, da rua de S. Paulo. 

Matos Lobo. porCm, continuou a persegui-la com 0s seus 
insistentes galanteios, visitando-a assiduamente. 

Visitava ao mesmo tempo a casa da viuva, urn midico, o 
doutor Soares d'Albergaria, de quem o celerado comeqou a ter 
clumes, manifestando-os por vezes em palavras e cCnas em 

(1)-~ilha do comerciante Jean Jacques Antoirte Fllipe e de Marie Jacque- 
line Kicrdt F i l l ~ e ,  Adelaide Filipe da Costa nnsceu em Dunirerque, onde mnls  
larde conhccera o disclpolo do grande Roislni, loco Evangelists Pereira d a  
Costs, corn quem casira e de quem tivera dots filhos: Julia Persira d a  Costa 
c Emidio Pereira da Costa 

que a sua irritabilidade atinyia as barreiras do insult0 e da 
ameaqa. 

Bcm longe cotava a infeliz scnhora de adivinhar o seu 
tragic0 epflogo. 

* * v 

Deve-se a descoberta do crime e imediata prisio do crimi- 
noso a uma testemunha providential ; urn rapaz, estudante, de 
nacionalidade inglesa e de apelido James, que residia no prC- 
dio fronteiro aquele onde habitavam a s  vitimas de Matos Lobo, 
e cortejava a desventurada Julia Pareira da Costa. 

Poi Bste individho, que casualmente se  encontrava B janela 
do seu quarto, que vira o facinora abrir a dos aposentos de  
Julia, e arremessar a rua uma pequena cadela que ele, dias an- 
tes, tirlha oferecido a esta. 

tstranhando este gesto, e ainda poi- saber que e m  casa de 
sua noiva nBo habitava qualquer hornern, o ingles deu-se 
pressa n chamar a f o r ~ a  da Guarda Municipal que fazia ser- 
vice na es ta~S0 do Cais do Sodr6. 

0 famigerado criminoso, sem esta testemunha, porcerto 
teria escapado 5 acq3o da justiqa. 

A goliria, muito atrazada nessa 6poca. quando no dia ime- 
diato dcparassc corn os quatro cadhveres e o recheio das ga- 
vatas dos moveis remexido, atribuiria, certarnente, a pratica de 
tBo monstruoso c r i ~ t ~ r  a quaisquer ladrdes misteriosos, tendo 
poi- unico mobil o roubo, e jartlais a atribuiria a urn parente 
das vitimas, fuiuro eclesiastico e de esrnernda educaf8o. 

E o crime ficarla provavelmente impune, rolando corn o 
tempo para a vala do esqu8cimento. 

0 criminoro em poder da pollcia - 0 einimo 
e a cobardla do telerado - Anotaqles sabre 
a origern da .Lei de Lpeh= e da gdlhotina 
--Ha crircere 

'NBo devcrnos julgar os hornens pelos seinblantes; vi 
reus qua pareciam snrltos e erarn p~dres que Barrabds. - 
diz-nos Jovellanos. 

Manteggaza, cujas miximas andam disseminadas em cen- 
tenas de obras, ensina-nos que 'nPo h;i hipdcritn quc saiba 
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resistir ao  exiimc dunla ionga, duma pacicnte observa~zo,  e 
o trabaihn dissimulado de  urn ano gerde-se na distracgBo de 
urn minuto.' 

Matos Lob0 se n l o  premeditira o crime, dispunha-se pelo 
menos a destruir todos os seus vestigios, premeditando ludi- 
briar a J u s t i ~ a ,  guando a autortdade o surpreendeu em sua 
prdpria casa, alguns minutos ap6s a tragedia. 

L6go que o inglPs James comunicira o que havia presen- 
ceado, 0 alferes Correia, da Guarda Municipal, dirigiu-se ime- 
diatamente, corn uma escolta de quatro praqas, a casa do assas- 
sino, afirn de o capturar. 

0 miseravel, embora estranhasse que a hora tLo adeantada 
alguem Ihe batesse B porta, como a creada ja  estivesse deitada, 
ele pr6prio foi abrir. 

A sua nlente n5o acudira a ideia do que  iria passar-se, pois 
estava absolutamente convencido de que ninguem o havia 
observade na eua sinlstra facanha. 

Apresentou-se sereno, em mangas de camisa, deixando 
compreender que procedia a quaisquer lavagens. 

0 alferes, escolando a porta corn o corpo, para ele riPo tor- 
nar a fechzi- la ,  e tendn atra7 de si a escnlta, preguntou-lhe corn 
rispidez: 

- i. 6 vocb o Francisco de Matos Lobo? 
- Sou eu - respondeu o assassino, tremendo-lhe ligeira- 

mente a voz-.O que n l o  compreendo B 0 modo desabrido 
como se dirige a m i m . .  . 

- No pBsto Ih'a explicare~ - I-etorquiu ~Scamente  o oficial, 
ao mesmo tempo que  ontrava c fechava a porta. 

Recuperando o seu habitual cinismo, Matos Lobo sorriu e 
procurou adotar uma atitude de dignidade ofendida. 

- Contindo a nLo o compreender, e lembro-ihe que em mi- 
nha casa nZio costumo tolerar insolentes - disse. 

- Deixemo-nos de comCdia -gritou o alferes Correia, nun1 
tom que n8o admitia replica -. VocS sabe muito bem ao que 
venho, pois acaba de malar urna familia inteira! 

I? nesta altura que o celerado af~vCla niais ao rosto a mls -  
cara do cinismo, negando com serenidade: 

- Eu?! lsso 8 Falso, senhor oficial! 
- E escusado negar ! - ripostou Pste. - Vamos ! 
- Mas .. alguem la e m  casa poderl provar, ou sequer afir- 

mar, que houvesse sido eu ? 
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- Aiirrna-o sua desventurada prima ! 
- 0 q u e ?  - exclamou o cinico, mudando de cbr - pois ela 

ainda estP viva? 
Neste curto diPIogo, Matos Lob0 acabava de confessar o 

seu crime, justificando cam vantagern a m i x i m a  de Manteggaza. 
Vestiu-se tri?rnulo e palido, nSo d e  rernorso mas d e  horror 

5 fbrca, pois que, raras vezes - como cita Colona - a crimes 
execraveis deixa de dhegar o castigo, e, comprovando ainda 
a que nos diz Shakespeare: wtSo cheio estd de receios o cri- 
I ~ I ~ I I O S O .  que o tcrnor de ser- descoberto taivez faca corn que 
ele prdprio se descobra,, na sua atrapalha~80, deixou cair ao 
f6rro do chapeu, ao coloca-to na cabeca,as acqi3es d o  Banco Co- 
mercial. que ele roubPra 8s w a s  vltimas e ali havia ocultada, 
e erarn a prova fatal e irrefutavel do seu nefando crime. 

A escolta conduziu seguidamente o assassino 4 casa da 
rua d e  S. Paulo, onde ele praticira a chacina, e o aguarda- 
vam o regedor da freguesia de S. Paulo, Jose Lurs do Amparo. 
0 capitso Barrote, da Guarda Municipal, e g-rande multidi30 de 
curiosos que, e m  grande grita, verberava 0 crime, ameaqando 
linchar (1) o seu autor. 

(I) Tern sido object0 de larga controvlrsla a orlgem da t%o conhecida lei 
de Lynch, corn "so quA6i quotidinno na Amsirlea do  Norte. Segundo uns, John 
Lynch, colano irlandez da Csroilna do  Sul, desempcnhava no  sPcllio XVlI as 
fun~iies  de 'chefe de justieap neslc Estado. NPo bastando ostrfbunaisordloitios 
pars julgarem os atentldos, rnulto especlalmente os praticados prios escravos 
lugldos, refuglados nos pantanor de Dismal-Swamp. Lynch to1 Invcstido pelos 
acns concidadZos numpoder absoiuto, lanto em materia civel como em materia 
criminal. Lynch uaou do  scu dlrctto Boberano por urna f6rma tcrrlvel, julgan. 
do  e tarendo cxecutar, dursnte o Iunclonamento do tribunal, os crIminosos 
apanhados em flagrante dtlito, e agueles cuja cuipabltid.de nao admitia dd- 
vidss. Par cste melo, livrou a resi lo  da grande quaniidade de msifeitores quc 
a infestavam, dendo-se dcsde rntHo o nome de lei do Lvnch (a) 69 exeeucdca 
sumlriar. 

Outtos inv~stlgadorcs, porem, Mlrm remontnr a ipoca anterior a nrlgem 
densa lei. Sustcntmm dstes que s lei de Lynch toi aplicada, pciaprlmclravez, na 
Irlnnda. ern circunsGnclas bnatnnte tr8gicas. E m  1526, ern prebostitc da cldade 
d e  Ctaiwny um nepadante ehamado Jarncr Lyneh Pilz Stephen. Ntsta ocasllo, 
urn seu filho pratlcou urn homlcidlo; Lynch mandou-o prender, ouvtu 0 depol. 
mcnlo d m  teslcmunhns, condenou-o B mortc, c, reccando quc peasoms amigrs 
Ihc dcssem fuga, ordenou quc o levassem n sun casa e a l  0 enfotcasstm no ii- 
mlsr, o que re s ln~c t~ lc  se fez. (A. E. 1.-1909-pBg. 23). 

[a)-Erp5de dc )usti oum*(rls nmda ncr Eatado* Unldm, e W n d o  a qual o pova 
a s p ~ l e r n  do crfmioa.o, a juYc o eonbcna, c o errruu ldgo em 9 did. (Deo ortgem PO 
verb0 Iinchnr, e rirou o ieu  z~ome'do dc J o b  Lynch, mnpiarralo dt 86rid.i ID. P. I.- lm0- 
pig. 1517). 



Ante este rumbr, o facinora diligenciou conservar a sua 
fingida serenidade. 

- d Voce e o Francisco de Matos Lobo ? - preguntou-lhe 
aquele oficial. 

- Eu n8o rnatei pessoa alguma ! - contestou ele. 
- N i o ?  Pois venha rever-se na sua obra! 
E conduziram-no ao quarto onde se encontravam, esten- 

didos no s610 e e m  atitudes horrorosas, os cadhveres de Ade- 
laide Pereira da Costa, de seu filho Emidio, e da serviqal Nar- 
cisa de Jesus. 

A infeliz Julia, que era a finica sobrevivente da tragi'dia e 
se encontrava agonisante, gritou horrorisada ao i7er o band~do: 

- Foi esse mesmo.. . esse miseravel meu primo ! 
Como se jb sentisse no pescoco o cutelo da gu~lhotina, (1) ou 

a pressao das m%os hrutais do a judan t~  do carrasco, apoderan- 

(1) I:9 quem atribfia o invento deste infernal instrumento de rnorte a Jose 
Inecio Ouillotin, medico franc&, professor de anatomia na Faculdadc de Paris, 
nascido no ano 1738 e falecido no d r  1814; a vcrdade, porlm,  C que, em u m a  
estampa publicnda nos  primgiros tempos da r ~ v o l u ~ B o  francCsa, vC-se represen. 
tada a guiihotina tal como se  construiu para 0s primeiros ensalos, antes de co- 
mecar a funcionar em ptiblico. Por baixo da estarnpa, 9az.ss a de rc r i~ao  do apa- 
relho, e n o  final tern a seguinte inscriqlo: 

Irms rn.?clrinn pop cste esrylo scrviu para o s~lppiicio do roman0 
TlilI;a rl<anlio. = 

N80 temos a cerieza de que, corn efeito. os romanos ernpregassem. para 
erecutar aiguns ICUS, m6quinas parecidas comn guilhotins. NPo cabe. pois, drl- 
"ids alguma d e  q y  o inventor nso foi o deputado dr. Guillotin, mas sim que  
jd existia muilissimo nnles da revoiuqao IraneSsa. 

Existem gravuras siemdr multo antigas, entre elas n lgua forte de Lu. 
cas Cranach, em que se represent= o supliclo da decapitacio, por urn processo 
qubsi igrnai ao dn gnilhotina. 

Nos comsCos do  seculo XV I acruiam-se, na Italia, para decapitsr os no. 
bres,  de urn* rndquina composta de dois montantes verticals, unldoa na sua 
parte superlor por uma travessa hortsontal, da qua1 eslava suspenso um pesa- 
disrirno cul&lo, q r ~ e  se d~ixava  cair d e s d ~  o alto sfihre o p-acoco dn r6u, cnln- 
cado sdbre um entalhe. Numa obra de Achlles Bocchl, publicsda e m  1555, h6 
urn desenho representnndo urna decapita~lo feita desae rnodo. Na lnglaterrs e 
na Escbcta, serviarn-se alprlmas vexes dc um aparelho do mesmo = h e r o .  E em 
algurnas provinclas da rnesma Francs, sobreiudo no Languedoe, conhccinm, 
desde tempo rnuito sntlgo, urna esp6cie d e  guilhotlna. N'ela fog executado o du- 
que Henrique de Montrnorency. cm 1632. 

Em Espanha. tamhem houve uma execu$$o com guilhoiina, antes desta 
principiar a funcionar em Paris. 

0 verdadeiro inventor da guilhotina, la1 coma funcionou dursrlte a re. 

DO CRIME E DA LOC'CIJRA 

do-se dele e a ipl-lo no baraco que mais tarde o havia de 
enforcar, Matos Lobo sentiu cair-lhe aos pds a sua revoltante 
mascara do cinismo, e n&o conseguiu suportar o olhar acusa- 
dor de sua desventurada prima. 

A todasas preguntas que Ihe fizerarn, continuou, no entan- 
to, a responder corn simulada serenidade: 

- E falso! Eu nLo matei ninguem! Querem perder-me! 
- E como explica voce a proveniencia das rnanchas de 

sangue que traz nas mgos? - inquiriu o oficia1.- Corno foi isso 
arranjado ? 

- Foram elas. 
- Elas qclem ? Houve Luta ? 
E o celerado, que, efectivamente, apresentava os dsdos fe- 

ridos e as maos ensanguentadas, inventou uma hisl6r1a re- 
pugnante em que dava a cornpreender que as suas vitimas 

v o l u ~ i o  franchsa, n l o  fol Ouillotin, mas slm o doutor Louls, eecretlrio do Ce. 
lOgio dc n~ td icos  de P a r i s  Deliherado pels Assembleia National, sob proposta 
d e  Ouillotin, que a s  d e b e u s  Poesem executados por decapitaclo, da mesma ma. 
neira qua o eram os nobrea, observou.se que. POT corna$lo ou  par lmperlcia 
dos verdugos, se cauravsm rnuitar VazeE horrlveis sofrirncntoe aos reus, quan. 
do  se pretendia cortar-lhes a eaheca, por melo da espada ou do rnachada. Sabi. 
do P ,  que a cabeca de Marla Stuart nzo Cafu senlo depQis da segunda rnacha- 
dado; a do  duque d e  Monmouth 5 quarta, e a de De Thou B setirna. 0 problb. 
ma de evitar tal sofrimento preocugava vivnmente a opiniao, ? at6 o pr6prio 
carrnsca pfiblico fez, 6cerca do5 inconvenientcs daquelc gCnero de supllcio, 
obserua~Bcs yue produairam sensac50 profunda. 

A ComissZo de Legisla~ilo dirigtu-se, por conscguintc. ao cdlebre clrur. 
g i io  doutor Louis, a consultd.to. 0 encargo era s i n ~ u l a r  para um eirurgilo, 
cuja artr devia scr encaminhada a ronservsr n vids dos hornens, c n%o a tirar- 
lh'a: m a s  coma se tratava ao mesmo tempo de uma questeo filantrdpicn, Louis 
forneceu a consults, dapois de fater  mlnuclosos estudos o comprova~4es. 

Dizia Louns que os ~nstrsmentos cortantes ndo s6o na realidsde outra 
cotsa senfo serrnr mais ou menos Finas, que produzem pouca efeito, quando 
PCrem perpendlcularmsnte, e que, portanto 6 necess6r~o laze-las dperar, desli- 
sando sdbre o corpo que querem dividir 

Psts observaqio fez corn que se dtsse ao cutelo urna direcq80 rnuilo obli. 
qua. 

Adotou.re, depots, a ldeia pioposta par Ouillotin, declarsndo Louis, que 
a execusPo n2o deve ser obra direcia de urn homem, mas slrn de uma mpquina, 
e ritava como modPlo a que. por aquele tempo, se usava em Inglalerra, e que 
era urna guilhotina grosseira, na qua1 Louls propunha que se iotioduzissern 
virias modifica~aes, entre elas a de flrmar e segurar a cabeca do orCu, por melo 
d c  uma mcia lua, rlelxdndo l i u t r o  pcs~ogo.  (M. B.-1908-pag 202).  



haviam pretendido assassin&-lo, armadas de facas, por ele se 
recusar terminanternente a casar com sua prima. 

0 seu relato, cheio de perversidade e contradiqees, mais o 
camprometera. 

NO Quartel do Carmo, para onde o conduziram debaixo de 
escolta, o interrogatdrio Mra mais demorado, e, ainda mais o 

assassino se com- 
promet€ra, inven- 
tando urna outra 
histdria tZo invero- 
simil como a pri- 
meira. 

Das duas para 
as tres da madru- 
gada, novamente o 
levaram 6 casa da 
rua de S.  Paulo, 
onde a desgra~ada 
vitima sobrevivente 
tornou a afirmar ser 
ele u assassino, li- 
mitando-se este a 
soltar Csta frase de 
que mais tarde se 
arrependCra : 

C;idei;j d o  i i i n o ~ i ~ ~ i  
-A prima bem 

s a b e  po rque  f i z  
isto. . . 

As 10 horas da manhg, a infeliz expirava, ap6s dolorosa 
agonia, e o seu Corpo, depois de autopsiado e das formalidades 
legais, fbra lanqado corn o de sua mLe e de seu irrnzo, e o da 
creada Narcisa de Jesus, 6 vala comum. 

NO dla em que se  realizlra o funeral, fbra o pr&$o Ievado 
no meio de urna escolta de dez pracas da Guarda Municipal, 

sob o comando do mesmo capita0 Barrote, do Quartel do Carrno 
para o Limoeiro. (1) 

Por todo 0 percurso, atravBs as ruas pejadas de curiosos, 
atroavam 06 ares os gritos violentos e ameaqadores de =Mats o 
assassino 1. 

Em sCrios embara~os  a W r ~ a  se encontrou para conter a 
ira da rnultidso, que pretendia apoderar-se do miseravel. 

pste olhava-a corn indiferenqa e at& corn urn certo mod0 
de tnsolente provocaCHo, o que mais irritava o povo. 

Conduzido A casa dos asaentos, all foi registado o seu nome 
e filia~go, e seguidamente arremessado para uma labrega enxo- 
via desse velho palacio que em tempos distantes fJra residen- 
cia r&gia, e que hoje 6 urn pardieiro de aspecto s6rdido e re- 
pelente. 

0 ilustre advogado dr. Marlo Monteiro, que 6 sem ddvida 
um dos mais cintilantes valbres do nosso f8r0, referindo-se a 
ele, no seu livro .Do Crime-, diz:  

-0 Limoeiro, a cadeia de Lisboa onde permanecern os 
l?resos prevenriros ou condenados em penas correcionais e 
por  onde transitam os coridenadns a pena rnaior, 8 uma re- 
fiquia que, em vez de  dignificar, ofende o espfrito lrberal do 
nosso poco. A sun acidez corneqa no aspect0 gem1 da  fronta- 
~ - j a  e 3c3b3 110 sofurno dos seus corrediires e respectivos cAr- 
ceres. Ttidn aquilo 6 pohre e sufocnnte, {>or rnaior q u e  seja a 
-- - 

(1)-Garcia de Rezende. na sua TCrdnica de D. IoHo 11-, dl7 charnar-se 
nssirn, por causa durn grande limoeiro que exietfra em velhos tempos, junto 
dquelr ediflcio Nata-se que, jd entEo n l o  correspondin aos fins para que so des. 
tinavp e drstina. A cadeia do Limoeiro estB situada no largo denominado do Li. 
moeiro, um pouco adeante da S6 Catedral. Segundo parece existiu all urna caaa 
de moeds, depois de ter exlstida outra no sltlo da Pedreira, tunto 6s Portas da 
Cruz, que se licou chamando a htoeda Velha. Fel no tempo de el-rei D. Far- 
nnnrin 1 que S P  C O ~ S ~ C U ( U ,  no Sitio onde t hoje o Limoeiro, urn sumptuo50 Pa- 
iicio para habltaqlo da fnrnilia rcal, que se ficou chamando P n ~ o  do. Rei s ,  mas 
ao quai o povo dava 0 nome de P a p  da Moeda, pravavelrncnte por terem es- 
tad0 aii, anteriorrnente, as  oficinss de mvcdagem El-rei D. Fernando, suando 
regresnou do Porto, depois do seu casarnento corn D.  Leonor Teles. lo1 habitar 
aquele paso, onde faleceu em 22 de Outubro de 1383. Fol no Paco da Modda 
Nova, como tambem s.e Ihe chamara vulgsrmente, que D. JoHo I, 0 mtstre de 
Aviz, matou o conde de Andeira, valldo da Rainha D. Leonor Teles, em 6 de 
Novembro do referido sno  tradiqao que este fact0 se deu na charnada Sala 
das Colunas, calndo lnorto o condc junto duma deIas aindu axistcnte-(Dr. M a .  
rio 4lontci1.o. ,Do Crimc . p6g. 641. 
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largudsa d e  vistas e o feitio de>efrr/~~ueirndo dos seus directu- 
res. Aquilo 6 o que nSo pride deixar de  ser. 0 Limoeiro 6 ulna 
rufna, rrm conjunto d e  ruinas., 

Tambem o dr. Xavier da Silva, ilustre Assistente do Insti- 
tuto de Medicina Legal de Lisboa e mCdico-director do Institu- 
to de Criminalogia, nos diz no capitulo ~Cadeias., do  seu curio- 
so livro Crime e Prisiies: 'SSo verdadeiros abfirtos, autenli- 
cos anfros sem ar ,  sem luz, sem vida, e qudsiinabitaveis, corn0 
o provam, p o r  mais conhecidas, o Limoeiro, o Aijube, e da  
Relapo.& E mais adeante, cita-nos o perlodo durn relato inti- 
tulado Im,,ressdes c Aspectos do  Limoairv e Penifencidria, es- 
crito por urn recluso, em que Bste diz: "A cadeia do  Limoel- 
ro, 6 rrrn ~~elhiss imo casarlo que in illo tempore fo; mo- 
radfa d e  reis, e que, aprjs o lrrremofo d e  1755, Sebastilo Jose 
d e  Cal-valho e Atelo mandou reedificar em parfe e de[~ois 
transformou em horrida prislo. 0 espectaculo que nIi  sc  de- 
pdra C estranho, noiento, h ~ r r i p i l a n t e ~  . .* 

Em outro capitulo nos referiremos mais pormenorisada- 
mente, com grande c6pia de anotac$es, A s6rdida cadeia onde, 
naquela manh8, arremessaram o Earnigerado a s s a s s i ~ ~ o  da des- 
venturada familia desse glorioso artista que foi Jolao Evange- 
lista Pereira da Costa. 

.A ~ n o r t e  para os r8rrs 17Rn k formenfo, 
Dos rCus a maior pena B u remorso.~ 

Matos Lobo comepou entao pensando no soluqSo mais 16- 
gica de  par termo L sua existencia miseravel. 

NBo era certamente o remorso, que s6  a dois passos da 
fBrca parece haver acordado no seu instinto desprovido de  
qualquer sentimento humanitdrio, que o levava a pensar no 
suicidio, para o qual nKo 56 lhe faltava qualquer arma como a 
coragem necessaria. 

A noite passou-a sem conciliar o sono, e no dia seguinte 
tiveram de o internar, febril e doente, na enfermaria do  Li- 
moeiro, onde se  conservou desasete dias, sendo necessirio fa- 
26-10 ingerir ns remedios e ns alirnentos por meio de  sondagern. 

Vend0 frustado o seu prophsito de matar-se por inaniclo, 
solicitou ao medico da cadeia que lhe dCsse atfa, ao que Cste 
anufu, regressando Matos Lobo d enxbvia, de onde transitou 
para o sepredo. (1) 

All pretendeu suicidar-se, cravando uma escipula de ferro 
nos miblos. 

A intervenc%o oportuna do carcereiro fez malograr erta 
tentativa, e, depois, o assassin0 novamente procurou acabar 
corn a vida, enforcando-se com umas tiras de pano que rasgou 
da camisa, n que tambem nLo canseguiu, pnr o peso dn cnrpo 
ser superior Q resistencia do laco. 

A sua irritabilidade no carcere comeqava a acarretar-lhe 
sBrios dissaberes, pois que os guardas passaram a trat6-lo como 
animal fer-or. 

0 s  medicos Simas e Pelido visitavam-no todos os  dias no 
calabou~o, n%o por qualquer sentimento de simpatia ou pieda- 
de, mas por se  dedicarem ao estudo de antropologia criminal. 

S8bre Bstas assiduas visitas que ele recebia agressiva- 
merite, escrevev ele uma cartil an famoso prior de Mnrvio, que 
tambem ali estivkra preso pnr crimes politicos. e da qual trans- 
crevemos, sem a minima alreraq50, u m  dos seus periodos (2) 
mais curiosos : 

Escalpelisando Bsta mPxima de Elmano Sadino, aprovei- 
tamos-lhe apenas s primeira parte, que melhor p6de ajustnr-se 
A brusca transiqlo que se operPra no gnimo do celerado, de- 
poi$ do carcereiro Ihe apontar a enxsrga de palha apodrecida e 
the dizer asperamante: .Deilu-te para  a[!.  

(I)--NEO se compreende que e m  pleno secula X X  ainda erista no 'L i  
moeiro o chamado .segr6Jo* (pris in  incomunicavel), quando c m  1833, par 
Partaria dr 31 ds Outuhro. se rocanhecia o s e u  anacranismo, sendo, nessa Cpoca, 
mandadas d e s n ~ e n c h s r  todos 0s cdrceres e scpredon, que, sflnal, alnda exis- 
t e r n . - ( ~ r .  .+lar,o .llonteir-o. .Do C r l m r ~ ,  pBg 6 3 ) .  

( 2 b ~ a  .G. C. Ctllebres,. 1897, pbgs. " 4 
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~ D i z e i  que advirto a esses dois Titos Livios portuguezes~ 
hornens d e  ner~hrrrn saber, que  a miritia vrda 6 complicada, 
q u e  os factos da baixella, do  relogio, da  rnorte do  meu cria- 
do, da expulsPo da  cnsa de meus pacs e d e  ser  impio e ha- 
vsr entrsdo em casa de D. Adelaide corn as i.isfas de a m a -  
tar  (1) requerem uma i r idaga~2o minc~ciosa e que esses dois 
honleris, se na cBrte de Paris existissem nZo teriam quem lhes 
entregasse os f-.Gs para  IIies fazcr urn pa r  de sapatos.. 

6 facil de  justificar a curiosidade que o julgamerlto de 
Francisco de Matos Lobo despertlra no publico. 

Urna ordern dimanada do Ministerio da J u s t i ~ a  abreviara 
a conclu~ao do processo, e o magistrado a quem Cste fbra dis- 
tribuido. o dr, Juiz Carlos Moniz de  Castelo Branco Bacelar, fi- 
xhra o julgamento para o dia 30 de Agosto de 1841, data em 
que, efectivamente, se realizou. 

0 velho casar5o da Boa Hora transbordou de curiosos, no 
numero dos quais, al&m dos jornalistas e do povo sn6nim0, fi- 
guravam algumas fardas de ;-epresentantes do corpo diplomb- 
tico, fidalgos, (2) togas dr  advoyados. medicos, estudantes d e  
direito e de nledicina, e vdrios funcion&rios superiores dos mi- 
nisterios do Reino e do Justiqa 

Comtituido o tribunal por aquele ~nagistrado e pelos dou- 
tores Castilho Barreto, delegado do Ministerio Phblico, e Fer- 
reira da Cunha, defensdr oficioso do r6u, por se haver recusado 
a desempenhar Pste cargo o antigo vigirio capitular de Leiria. 
dr. Antunes Pinto, ioi aberta a audiencia As 10 horas e meia, 

0 assassino compareceu perante os seus julgadbres com 
passo firme, encarando corn fleugma, e quasi num desafio, a 
muItidHo que o obscrvava corn curiosidade e repugnancia. 

Longc de se mostrar arrependido. vencido ao peso dos 
seus repugnantes crimes, o celerado aprefentava-se numa atl- 
tude revoltante, pairando-lhe nos Iabios urn sorriso cinico e 

( l ) - ~ c ~ 4 e s e c r i r n e s  atribufdos no assassino c que serviam d e  base soa 
ostudos antropolirgicai a q u e  grocederan~ 05 medic,s Sirnas e Pelido. 

( 2 ) - - 0 6  duques de  Pslmrla e da Terceira 

desdenhoso, e ostentando a indumentaria que mais pr6pria se- 
ria para assistir a urn sarau na cbrte: c a l ~ a s  de pano car de 
flbr de  alecrim corn lista de s&da preta, coICte de setim branco 
bordado, e sobrecasaca de cbrte irrepreensivel, de  briche verde 
escuro. R6sto impecavelmente escanhoado e cabeleira cuidada. 

Sentou-se no  banco dos reus e aguardou que o interro- 
gassem, fitando corn serenidade o juiz. 

Na bancada das testemunhas tomaram lugar quatro de de- 
fCsa (I) e quutorze de acusafZo. (2) 

Depois de mostrados ao pliblico os instrumentos que ser- 
viram para perpetrar o crime e as roupas ensanguentadas das 
vftirrlas, que o r6u olhou corn indiferentismo, o juiz mandou 
procedrr & leitura das v5rias p e p s  do proccsso: unla carta do 
facinora dirigida a sua tia, pedindo-lhe para ficar em sua casa, 
na noite em que perpetrlra o crime, urna outra dirigida ao pe- 
ri6dico 0 Dez Rs. Jornald'Utilidade Publicn (3) protestando vio- 
lentamente contra o mod0 corno este a ele se referlra, e defen- 
dendo-se da responsabilidade no  crime,-esvurmando aleivo- 
sias sdbre e mem6ria das desventuradas Adelaide Pereira da 
Costa e sua filha Julia-,o libelo acusatorio, contestac$oedepoi- 
mentos das testemunhas. 

A acusafHo cerrada, feita pelo delegado dr. Castilho Barreto, 
foi fulrninante, e extremamenie lacdnica a deftsa elaborada 
pel0 defensbr. 

0 juiz convidou o jury a reunir, fornecendo-lhe apenas 
ciilco quesltos. 

As respostas n%o se fizeram esperar; reaberta a audiencia, 
inlediatarnente se procedeu & leitura da sentenqa. 

( I ) - ~ r e s  aniigos condiscipulos do r tu  no 5eminLrio d o  Born Iardim e 
0 padre tesourriro da friguesta de N. 5.r dus Mlrtires,  1061 dos  Sanlos e Silvn.  

1 2 ) - ~ i ~ u r a v a m  entre estas o caplt5o Barrote, da Ouarda Municipal, Clue 
o tnterrogsra na noite do crime, ern casa dns &timas, Saint Martin, de nacio- 
nnlidade trsncPsa. e vrlho a m i ~ o  dn familla Pcrcira da Costa. e 0 medico, dr. 
Soares de Aibcrgarla, sntiga visits da cass. 

( 3 ) -  Publicaua-se todos os diaa, excepto d o m i l l ~ o s  e dlas ferlados, tendo 
a sua redacqia indalada na Rua Formosa, n.O 67, pr6dlo quc faz esquina coln 
a Rua d o  A r c o .  Foi o i ~ n i c o  jornal da 6poca que publicou 0 retrato de Matos 
Lobe, feito em gravurn de m a d e i n .  e urn extract0 da scntensn. 
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=Vistas estes autos; examinados e cotejados os 
documentos, declaraqdes, exames e depoimentos: 

=Mostra-se que sendo onze horas e trez quartos 
da noite d e  vinte e cinco de Julho proximo passado, 
achando-se Frederico Augusto James a janella da 
sua casa da rua do Aiecrim n." 8, que olha para a 
direita de S. Paulo, ouvira opprimidos gritos de afflic- 
cHo que Ihe pareceram sahir do primeiro andar da 
casa numero cinco da dita rua Direita de S. Paulo, 
defronte d'aquella sua janella, e presenceira u m  es- 
trondo nos fechos de uma janella que indicava es- 
forcos de  quem pretendeu, mas nao poude abril-a; 
e tocado do que ouvira, perguntdra i sua m l e  e a 
sua creada st. us tinha ouvido; as quaes responde- 
ram negativamente, todavia se pozeram Q janella em 
observacB0 juntamente com o dito s ~ u  filho e amo. 

~ C o m  effeito passados alguns minutos virarn 
que u m  individuo de chapeu na cabeqa, abrira a vi- 
draqa da janella, que sabiam ser do quarto da cama 
da menina, filha da dona da casa, e se pozera em 
h q u i e t a  observa~ao sobre a visinhanqa tangendo. 
por disfarce, con> as pontas dos dedos sobre o para- 
peito da janella, ao mesmo tempo que de  dentro 
lhe ladrava e arrerneGava u m  cZo da casa. - 

.Que o dito individuo conservara pouco tempo 
esta atitude recolhendo-se logo para dentro, e per- 
manecendo a espreitar por entre as cortinas da ja- 
nella at6 que se  retirou, e passado u m  pequeno es- 
paqo veio arremessar da janella abaixo o cZo, que 
n l o  cessava d e  perieguil-o. E convencido entlo que 
a casa estava aggredida de malfeitores, jA  pelos gri- 
tos confusos, jb pela presenqa de um homom no 
quarto de urna menina educada com todo o recato e 
mesmo em urna casa onde nLo constava ficassem 
homens, e finalmente pelo barbaro tratamento feito 
ao c80, a quem a familia pordigalisava muitos affa- 
gos, partira imediatamente o dito James, por unla 
porta que serve para a rua do Ferregial de Raixo, 
e fbra chamar o auxilio da Guarda Municipal i es- 

taqgo do Caes do Sodrk, onde lhe foram dados dois sol- 
dados, aos quaes se juntou logo mais forca que con- 
sigo trouxe o comandante Geral da Guarda Munici- 
pal D. Carlos de Mascarenhas, o qua1 chegara a esse 
momento B referida estacao, onde lhes foi contado o 
caso, e d'onde ele correu no local indicado. 

=Mostra-se que mandando aquelle comandante 
cercar a casa, ja  entilo SP vio aberta urna des jane- 
las que oIham para a rua Nova do Carvalho, e que 
mandando um bater 6 cancella da entrada da casa, 
ninpuem responden ; motivo porque elle mesmo 
n8o foi 56 bater, mas fazer com que os visinhos do 
2.m andar, da amizade da familia, batessem e cha- 
massen3 pelas pesssons d'elas, mas ninguem respon- 
deu, e s6 afinal se ouviranl alguns gemidos. 

*E desenganados que alguma extranha calami- 
dade acnntecera aos moradores, comprehendido o 
arrnmbamento da porla, de  que logo se desistiu, j i  
pela grande resistencia que ella offerecia trancada 
por dentro cam aldravas e tranca de ferro, j A  por- 
que  lembrou a medtda mais facil de entrar pela ja- 
nella que estava aberta sobre a rua Direita de S. 
Paulo, ministrada uma escada pelos visinhos do se- 
gundo andar. por ella subirfio o capita0 da Guarda 
Municipal Francisco Bar-rote e o soldado n .  46 Fran- 
cisco Coelho, e accendida urna veIa por meio de 
phosphoro, se dirigiram ao interior da c&a, passan- 
do pela sala se encaminharam Zi porta da entrada 
que  abriram e por efla se iritrnduziram o dito com- 
mnndante e mais auctoridadcs funccionarios e indi- 
viduos constantes do auto fis. 6. 

qMostra-se que acudindo todos a u m  quarto con- 
tiguo 2 sala e a cozinha, onde se  via uma lur,  ali se 
offrreceu ii horrorisada contempla@o dos espectado- 
res os cadaveres de Adelaide Philippe da Costa e d e  
sua creada Narcisa de Jesus, estendidos no pavi- 
mento, convertido em mar de sangue; o tenro cada- 
ver de seu filho Emygdio Pereira da Costa, estran- 
gulado e envolvido na roupa da cama endopado no 
seu sanguc : e de um ensanguentado vulto que es- 
tava svbre a cama de alto, se viu surgir duas tenras 
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miios tintas de sangue, que dirigindo-se aos olhos 
do corpo a que pertenciam os taparam, ouvindo-se 
d'ali o seguinte : 'hfata-me ladrlo, mata-me como 
fizeste a rninha mZe, acaba de me matar.. Ao qua1 
vulto chegando-se o capitio Barrote, e mostrando a 
victima Julia Pereira da Costa, Ihe fallou dizendo- 
the que n80 eram ladrdes, mas a tropa e a justicn 
que vinham em seu auxilio, 

"Proieridas estas asser$des, e corn ellas reanimada 
a tenra e formoza victima levantou a voz e a cabeqn 
ensanyuentada asseverando 'que ele (o assassino) 
ainda ali estava pois ella o nHo tinha ouvido sahir.. 

.E logo rogando a D. Francisco de Salles, teste- 
rnunha a fls. 83 v. que Ihe tirasse urn punhal que 
tinha espetado no baixo ventre, ao que elle n io  poude 
annuir, por nXo ter tanto animo, o capitlo Barrote 
lh'o tirbra, nHo sem muita difficuldade e doloroso 
tormento da innocente victima, por ter sido vibrado 
com t&o brutal violencia que se tinha tenazmente 
introduzido na espinha dorsal. 

~Mostra-se qut: percorrirlas as casas sell1 se achar 
mais do que jorros de sangue pelos pavimentos, pe- 
Ins paredes, pelas portas, pelas janellas, e por todos 
os  trastes e moveis, sem se  ver a ma0 brutal e sacri- 
lega do novo monstro que o derrarnhra, perguntada 
a candida victima pelo auctor de t8o estupendos hor- 
rores, promptamente, em voz bern clara e intilligi- 
vel, e corn a firrneza que tern a verdade emanada 
dos labios da innocencia, respondeu : qque fdra seu 
prirno, Francisco de Mattos Lobo, da Amieira, estu- 
dante e morador na rua de S. Bento n . O  4, 1.0 andar. 
quem assass in~ra  sua mae, seu irmlo e sua creada 
e a pozera n'aquelle estado. Que elle ficara algumas 
vezes n'aquella casa, e que na noite de 25 para 26 
pedira a sua  mZe para lb ficar, allegando que the 
rnorrera a creada, e por isso tinha mbdo de ficar em 
casa, que n'esta noite, achando-se todos na cozi- 
nlla, elle chamira sua m8e B sala di~endo-lhe que 
tinha que Pallar-lhe en1 particular, e depois de 18 
estarem, ouvindo-se urn grito da mHe foi a creada 
ver o que era, e ella em seguirnento, e acharam o 

re0 n assassinal-a. Que logo elle vibrou uma punha- 
lada sobre a creada fazendo-lhe o mesmo e irnme- 
diatarnente a seu irrn2.o que estava dormindo. Que 
vend0 ella isto fugiu para a cozinha onde elle correu 
sobre ella cravando-lhe o punhal no pescoqo e a arras- 
tou para o quarto das outras victimas, mas logo a 
Iargou para ircahar de  mafar a creada, que deu signal 
de vida pretendendo levantar-se. Que neste comenos, 
ella correu A janella do seu quarto, mas gritsra pouco, 
por que 0 r io  a veio agarrar pelo pescoqo e cabel- 
lus, a arrastou para CI quarto da sua mZe, a arrojou 
sobre 0 cadaver d'eila e ali Ihe deu mais punhala- 
das e deixando-lhe espetado o punhal no baixo ven- 
tre, d'onde o n'o poude tirar'. 

~Consta o referido auto de ave r igua~ lo  a E l  6 fk 
do escrivXo quc o lavrou, depoimentos que o assigna- 
ram fls. SO, 82, 83, 91, 95, 99, 102. 104, 107 e 108. v.; 
assim bem do addiciona~nento fl. 22 a0 dito auto 
fl. 6, e alem da extensissima notoriedade que as pro- 
vam as peqas referidas accresce a confirmaqIio do 
proprio 1-60 na rlefeza escripta e assiynada do seu 
punho o fi. 140, que eIle destinou para ser publicado 
em algum jornaI, e foi remettida a este juizo com o 
officio de fl.  139, por quanto dizendo elle no 9 *No 
Carmow tarnbem infine 'que as rnencionadas confis- 
sacs' de sua prima Julia sHo falsas~ reconhece a exis- 
tencias d'ellas. 

~Mostra-se que, assim que a candida victima no- 
meou o nome do monstro e sua morada por auctor 
rle t lo sacrileges malificios, o cornandante yen1 da 
Guarda Municipal expedira o alferes C0rri.a que 
acornpanhado do funccionario administrativo AgOs- 
iinho Jose Pereira, em perseguic%o do rCo, e che- 
gando a sua  porta na quai bateram sem ninguem 
responder, em quanto batiam no 2 . O  andar para in- 
dagar se existia ali a sua morada, uma voz feminit 
do quarto Opposto a0 rCo afirmava que elle morava 
defronie, veio  o rrlesmo rQo en1 mangas de camiza 
abrir a sua porta. Que passando o dito alferes com 
0s que o seguiram a pesquizar 0s vestigios do crime, 
de prompt0 Ihe achararn as acqdes do banco do Porto 
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pertencentes i victima Adelaide, duas corn rnanchas 
de sangue nos reversos, as quaes tinha elle na copa 
do chapeo, juntamcnte corn o bilhete a £1.14 e s%o as 
de  fls. 1 6 ,  18 e 20 ; acharam-se-lhe ensanguentados 
os punhus, e peito da camiza, e o collete, e as c a l p s  
molhadas de  joelho para baixo, bern corno as  abas 
da sobrecasaca, tendo-as acabado de  lavar n'uma ba- 
cia de arame que estava ao pe da cama ainda tinta 
de sangue. Estes vestiyios foram presenciados, aletn 
das sobreditas pessoas, por todas as rnais que assi- 
gnararn o citado auto fl. 6, e por todas as testetnu- 
nhas que deposeram no summario, a ponto que deu 
logar a que quando o r6o s e  achava preso no quar- 
tel do Carmo, o administtador do 3.0 Julgatlo, dlri- 
gid a este juizo o officio fl. 23 para se proceder a 
exarne nos vestidos d o  reo ;  exame que effectiva- 
inente se fez a fl. 48. 

.Mostra-se que logo apoz dos referidos vestiglos 
colhidos ern flagrante por virtude do auto de  busca 
fl. 45 se descobrira mais que o reo tinha escondido 
entre o colchao e o enxergHo da sun cama ulnas cal- 
$as de panno preto ensopadas em sangue e uma ca- 
miza que lavkra, e que estava humida, en1 que as  
nodoas do  sangue reviviam depois da Lavagem, corno 
se evidenceia do  auto fl. 18 resultando a incontesta- 
vel, por unanime declara~Bo dos peritos, de que as  
lnanchas eram dc  sangun de  hymnrragia. 

'Mostra-se que conduzido o rCo assim fumegando 
no sangue de  suas innocentes e inermes victimas, a 
yresenca d'aquella desditosa menina ~ q u e  ela nquelle 
Inesrno o assassin0 de sua m%e, de seu irtnso, e de 
sua creada, e quem a tinha reduzido aqueile estado, 
depois do que passado urn grande intervslilo depoi?. 
que os facultativos Jose Baptista Cardoso Klerch, 
Jog0 Pedro Barral e Luiz Cesar Bourquim, charnados 
para soccorrer esta innocente victitna, declarara~n 
que ella estava em pleno uso das suas faculdades 
~ntellectuaes ; sendo-lhe apresentado segunda vez o 
r&o, ella sustentou a mesma energia : 'que era elle 
n proprio seu prirno da Amieira que assassiniira toda 
a familia, corno j i  referiu. ao que o r8o na presenqa 

d e  todas as jL citadas testernunhas constantes do jk 
rnencionado auto fl. 6, e d'outros mais que mui clara 
e expressamente lh'o ouviratn, lhe respondeu : "que 
ella bern sabia o porque elle o tinha fejt0.n 

'Aletn d'esta petulante, e inaudita confissZo, rnos- 
tra-se pelo clepoimento fl. 104 v., que no act0 em 
s u e  o alferes Correia deu a voz de preso ao rCo em 
sua casa, tendo-lhe arguido o horroroso assassinato 
de suas parentas, elle denodadamente respondera: 
sque n i o  havia 15 (em casa das victimas) quem po- 
desse dizer isso', e instado pel0 dito alferes, que o 
declarbra a menina Julia, a qua1 ainda vivia ; a esta 
noticia ficou suffocado, respondendo apenas : -que 
dissessem o que quizessem' ; ainda tnais pela de- 
poimento do guarda do Lirnneirn, qlle o Eoi cnrerrar 
na  casa incomunicnvel, se  prova a f l .  101, v., que o 
r6o erltral-a para ali com a seguinte exclama~5.0 : .Ai 
Jesus. 0 que fiz! Estou aqui estou na forca!!" 

.E que continukra e m  mais inqui i ta~bes  e afflic- 
~ 6 e s ,  das quaes Ihe resultou o paroxismo participado 
pelo officio do  carcereiro a f l .  65. 

'E tendo j& antes de entrar na cadeia, requerido 
que o matassern, pois n'isso Ihe faziam favor, como 
se mostra do depoimento a fls 118, dentro d a  dita 
cadeia, alem de outra tentativa de  suicidio, ernprehen- 
dcu enforcar-se corno consta do ofii.' a fL 146. 

"rinalmente seus ridicules, incrivels, e revoltan- 
tes capitulos d e  defeza, e suas estolidas e grosseiras 
contradiq6es sBo outras tantas confissdes plenas do 
attentado. 

.Mostra-$e pelos depoimentos das testemunhas 
fls. 76. 87, 89 v. (alem da notoriedade publics) 
e pela drc la ra~8o da v~ctirna Julia a fls. 22, conflr. 
mada pelas expressBes do bilhete do rOo a f l .  129, 
que cste era familiarmente acoll~ido e cordealmente 
ohsequiado no seio d'aquella desgra~ada  farnilia sua 
parenta. 

*Especialmente pela dita declara~Bo f l .  22, depoi- 
mento fl. 07, v. e 89, v., dito biihete do  rCo f l .  129, 
e jurarnento de sua creada a f l .  116 se mostra que o 
lnesmo reo concebera o horror020 project0 dos assas- 

3 
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sinatos com cstudada antecipa~iio, annunciando a sua 
prima Adelaide urna supposta doenqa perigosa d 
creada fl. 116, prevenindo-a de que se  a mesrna 
creada morresse, elle n8o habitar ia mais a sua casa ; 
mas procuraria uma familia ondc estivessc pagando 
urna diaria ; e afinal figurando a effectiva morte da 
creada e o seu terror de ficar e m  casa, e annunciando 
a dita sua prima n'aquclle bilhete f l .  129. que cche- 
gando a casa, achira a enferma estendida, c que  se 
reservava para n'essa noite Ihe fallar sobre a sua 
hospedagem' ao mesmo passo quc  na noite dos 
assassinios, comunicfira i sua crcada que ia ficar com 
umas meninas dc  que Ihe proviria grande fortuna ; 
termos em quc foi o r i o  sacrilegamcntc aIeivozo e 
commetteu os attentados com ferocissima c tenaz pre- 
meditaqFio, na qual em vez d e  rccuar u m  dia na prc- 
scrip de  urna empreza tZo inaudlta e feroz contra a 
vida de  creaturas, qua inspiravam no coragso humano 
os diversos scntimcntos dc ternura, c respcito, ao 
contrar~o se foi cnfurecendo progrcssivamente at& a 
sua intrepida execuclo, na qual nZo se  contentou 
urna ncm trez punhaladas, mas como dcscreve a ma- 
gistral authops~a,  fl. 26,  despregando sobrc a victima 
Adclaidc 16 feridas todas mortacs, c a l g ~ ~ m a s  d'ellas 
de  tal sorte mortacs, que  empregadas, logo acaba a 
vida : na victima Narciza, 14 da mesma natureza, nZo 
s6 com u m  punhal mas com outro instrumento quo 
os consumados peritos n l o  tendo presente no acto 
da sua  conferencia, porque ainda nsofdra descoberto, 
e por isso conjecturaram que fossc com agulha d'al- 
bardeira, estoque fino, ou qualqucr semelhante ins- 
trumcnto;  ao dcpois se  veio a descobrir que  forarri 
com u m  ferro que appareceu ensanguentado : sobre 
a victima Emygdio, desasete fcridas cuja reuniio Ihc 
deram morte tormentoza : e sobrc a victima Julia, 
treze feridas, quasi todas mortacs, todas de  punhal, 
cujos tormentozos effeitos soffreu esta innocente, at& 
as 9 horas e 55 minutos do seguinte dia, e m  que  
falleceu, permittindo a divina Providencia conservar- 
Ihe 0s espiritos vitaes para entregar o scelerado Is 
maos da  Ju s t i~a .  

"Com effcito, se  o crime commettido de noite e o 
commettido e m  lugar ermo (quai era a respeito d'esta 
infcliz familia a sua casa fechada e trancada, tendo 
acolhido no seio d'ella uma fCra disfarsada com as 
apparencias de homem paciente, c scnsivel B mortc 
de  urna sua creada) se prova completamente com os 
brados do aggrcdido sobre o aggressor, sendo este 
(previsto ou visto) pelos sitios do malificio. ord. liv. 
5 . O  tit 134. S t  o crime flagrante 6 u m  crime provado, 
porque a fiagrancia consistc e m  scr colhido o aggres- 
sor a commcttel-o, e por isso C a prova das provas, 
a prova provada ; c sc tambcm ha flagrancia quando 
nHo sendo o rCo colhido no  mcsmo lugar do malifi- 
cio i todavia seguido immcdiatamente e colhido com 
os vestigios d'elle, lei d e  25 dc Sctcmbro de  1603, 
art. 165 da 3 . a  parte da Reforma Judiciiria, segue-se 
quc, sen1 dependencia alguma das preditas confis- 
sees do 1.40, bcm quc expontanaas, a n%o extorqui- 
das por instancias indiciais, cxistcm contra clle n l o  
s6 a prova complcta pclos brados, e qucixas. que a 
infeliz Julia logo fez contra o assassin0 que  ella mos- 
trou Is tcstemunhas do auto a fl. 6 e ao qual na pre- 
senqa das mesmas arguiu a sua cxtranha pcrversi- 
dade, mas a provada da flagrancia em que o mesmo 
r6o foi colhido com os vestigios acima referidos, com- 
mentados pelo depoimento da sua crcada, a fl. 116, a 
qual daclara que, costurnando o 1.40 dormir scmpre 
em casa e recolhcr.se cedo, n lo  56 n?Lo dormira l I  
na noite de  24 para 25 de  Julho, mas quc  recolhera 
na noite do crime quando ella jB o n%o esperava 
(mcsmo pcla declaraqlo e ordem que  lhe dera ao 
sair, como acima fira referido), pela meia noite. pouco 
mais ou lnenos (momento em que acabava d e  com- 
mcttcr os assassinios, e em qua fugira por urna ja- 
nella B persegui~Po da f o r ~ a  municipal que chegava 
i rasa da victi~na) com horrivel catadura, suffocado, 
n l o  se  lhe quercndo mostrar corn luz, mandando-a 
deitar, c comeqado em u m  trafico de lavagens para 
as quacs sc  dirigia ao potr da cozinha, e muitas ve- 
zes baldear a agua, e acabando por lhe deixar urna 
canastra na cozinha, cheia dc  carvao inccndiado, onde 
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certamente rnctteu as ceroulas ensanguentadas para 
as queimar segundo suas confissbes, por methodo 
tal que p6z em risco o incendio de tnda a prnpriedade, 
e a vida dos seus moradores. 

aQue o roubo e $6 o roubo fosse o unico fim de 
190 inauditos attentados, 6 negocio egualmente incon- 
testavel ; j i  porque o reo nso d i ,  nem p6de dar outra 
explicaqLo sua conducts, que nunca podia ser ex- 
plicada, mesmo pela cega paixBo da v i n g a n ~ a  de  urna 
injuria ou pela traiqHo atrocissima da qua1 eram in- 
susceptiveis duas creanqas innocentes ; jA porque o 
horroroso assassinio d'estas n io  pdde ter outro firn 
se  n i o  extinguir a vista e a falla das testernunhas 
que conhecessem e dessem relaqso do saltcador, c, 
finalmente, porque o rCo foi n'elle colhido em fla- 
grante, tendo na copa do seu chapeo as apolices do 
Porto a fls. 16, 13 e 20, que por ignorancia do pres- 
timo d'ellas se persuadiu poderem ficar suas, no es- 
tado em que s e  achavam, sem o indosse da proprie- 
dade, achando-se duas manchadas nos reversos corn 
o sangue das roubadas, como para eterna e horro- 
rosa memoria dos atrocissirnos meios empregados 
pelo mais feroz de todos os monstros humanos, para 
as adquirir : sendo egualmente incontestavel por es- 
tas, e por outras mais circumstancias que os autos 
mostram, corno era ten780 roubar e com effeito rou- 
baria todos os  nlais objectos de valor transportaveis 
q u P  havia na rasa, se nso tivesse sido, como foi, per- 
sentido pela testemunha Frederico Augusto James, a 
fl. 91, e sua familia, e se n2o fosse accommettido 
pela f o r ~ a  publica. termos em que n5o esteve em seu 
poder o nLo consumar todo o projectado rouho. 

'Da flagrancia das sobreditas apolices saio teste- 
munhas presenciaes as do auto fl. 6, as de fls 77, 
104 e 113. E por tanto assim o roubo effsctuado corn 
a tentativa do que nHo foi, por motivos que nHo de- 
penderam da vontade do r60, nem dos scelerados 
que empregara para esse fim, ambos se demons- 
tram revestidos, da mais cruel de todas as aleivo- 
sias. 

~Mostra-se que o rho, de cada vezem que dC ex- 

plicacao B sua canducta, conta uma nova hisloria 
incrivel e revoltante; e at4 na da fl. 151 acrescen- 
ta o quilate de horror de seus crimes. 

*Par quanto nas perguntas, a fl. 51, que Ihe fo- 
ram Feitas no dia 26 de Julho, -- confessando que 
dormia em casa de suas victirnas cna noite de 24 
para 25, e que 16 estivera na noite de 2 5 ~ .  diz que 
n'esta noite apenas alli tornou chi, que sahiu pelas 
10 horas e que foi passear para o largo do Conde 
Barlo, e das Cdrtes, recolhendo-se d meia noite; 
que o sangue que se ihs  achava nas calgas e cami- 
sa, que Ihe foram achados entre o colchHo e enxer- 
gHo da cama provinha d'umas pequenas feridas que 
tinha nos dedos, e que as lav8ra porque tinha ne- 
cessidade de uzar d'ellas: que os ferimentos Ihe Fo- 
ram feitos por Adelaide e a sua creada, as quaes o 
investiram cada qua1 com sua faca : que em casa 
das victimas ficlra n'essa noite de 25 urn provin- 
ciano que nZo conhece, que houvera 18 uma grande 
desordem pelas 10 horas: que tinha as apolices por- 
que Ih'as dera Adelaide para elle as vCr, como dote 
que dava a sua filha Julia, cujo casamento corn elle 
solicitava: e que tendo-as levado na copa do chapeo 
n'essa noite, de 25, para as entregar a Adelaide, e 
responder-lhe que tlao casava corn Julia, nao poude 
effcctuar a eiltrega, porque tendo-a chamado Ade- 
laide a logar retirado na casa para Ihe fallat do ca- 
sarnento , e tendo-lhe elle declarado que o ngoque- 
ria, houve grande desordem.. 

" ~ s t a  anedocta pueril, desconcertada e inconclu- 
dente foi concebida pelo rPo no pelago do sangue 
furnegante que acabava de derramar, porque das de- 
clara~des da vict~ma Julia constou que ur11 dos 
actos, logo que suppoz todos mortos, foi ir B cozinha 
buscar as duas facas de meza desenhadas a folhas 
44, untadas de sangue e arrojadas para junto dos 
cadaveres de sua m8e e creada, facto que, poden- 
do ter na sua origem outra explicilg3.0, o rCo o de- 
senvolveu por esta maneira assim pueril, e indigna 
de outra reputag%o). 

testernunha fl. 118 v, que interrogou o r&o so- 
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bre os assassinos, e roubo das npolices, contou elle 
a mesrna origem da achada d'ellas em seu poder di- 
zendo comtudo, Acerca dos assassinios:, 

.Que aquelle provinciano (de que fallou nas an- 
tecedentes perguntas) fizera na noite dn c r in~e  utna 
grande desordem em casa das victimas, e que elle 
reo, fugira pela janela, para n8o Ihe imputarern o 
ma1 que estava feito.' 

%Eis aqui s e  descreve o reo um pacific0 espec- 
tador dos crimes assassinios. feitos por esse imagi- 
nkrlo provinciano nas pessoas de suas primas, e 
bemfeitoras, indo para sua casa sem rnais lhe im- 
portar com urn nem corn outros : tendo 56 o inco- 
mod0 de sahir pela janella ! ! 

'Na de fe~a  escripta e assignada do seu punho 
que o r&o teve o arrouio de  comp4r a fl.  140, com 
des t~no de ser pub!lcada n'um jornal se 16 a seguinte 
anedocta: 

~ Q u e  saindo a passeiar, no dia 24, encontrou Ade- 
laide: acompanhou-a a casa, e IA ficou n'essa noite: 
que por uma hora da noite a victirna Julia (que o 
scelerado descreve rnorta de arnor por elle) appare- 
cera no seu quarto lavada em lagrimas porque elle 
a n8o amava, e tendo-a elle desenganado de que a 
nSIo queria, ella se retirou em solu$os de  pzix8o : 
que no dia seguinte elle se despediu, antes das seis 
horas, mas que de tarde recebera recado de Adelaide 
para lhe fallar n'essa noite, e entHo elle rnetteu as  
apolices no chapeo para Ih'as entregar, e desenga- 
nal-a: que cnmparcceu a noite, despedida e visita dn 
urn ourives, tocou Adelaide, d a n ~ o u  com elle Julia. 
ainda que triste do seu desgrezo, e esta se f ~ i  deitar, 
dizendo que n8o estava bOa : qur  quaudo na bala co- 
meqava a fallar com Adelaide sobre o casamento, ba- 
teram A porta, e indo a creada abrir; dois individuos 
de punhal a mataram e investindo sobre elle e Ade- 
laide, eile arnparou os punhaes com a mlo, e eis 
aqui a origem dos seus ferirnenios nos dedos, arnbos 
entraram no quarto de Adelaide, o r6o se deita no 
chLo para escapar, Adelaide cahe morta sobre elle, e 
o ensopa em sangue, acordam os rneninos e gritam, 

os aggressores vPo occupar-se em os matnr, e foi en- 
t lo que o r8o foi buscar o seu chapeo acima da jar- 
dineira e fugiu pela janella; que na rua um sujeito 
o perseguiu desde ali at6 ao largo de S. JoZo Nepo- 
muceno, onde, vendo-se livre do perseguidor, fol 
para casa escovar a sobrecasaca, e queimar as cerou- 
las ensanguentadas. para que a creada as n lo  visse; 
qile n'este conlenos sentiu bater & porta, e suppoz 
que sua prima (a que ficava estendida e o ensopira 
ern sangue!!) mandava saber d'elle: mas que eram 
soldados que o prenderam; que conduzido & presen- 
ca de Julia, assim que ella disse - Foi rste - nunca 
rnais Ihe escutaram defeza; e que tendo elle dito: 
Fui eu? Que f o ~  isso.' 

'Logo um espectador inverteu estas palavras atri- 
buindo-lhe as seguintes : - Que ella bern sabia por 
que elle fizera isso - que a casa de sua prima nHo 
tinha bba fama, e que foi quem a fornecia que, por 
si e por seus creados, mandira fazer aquellas mor- 
tes; e que um dos assassinos 6 que rnais o maltrata- 
va n'esse acto da sua prisso. 

'Finalrnente que n3o 6 possivel que elle roubasse 
as apolices. que deviarn estar guardadas, deixando a 
prata e uutros ohjectos que estnvanl 4 rn8o.z 

'N'este rnonstruoso acervo de incriveis frioleiras, 
contradictorias, entre si, e corn as outras ja pelo 1-60 
inventadas, se encontram duas cousas, prirneira a 
violencia d. razso e 6 verdade dos factos provados 
nos autos e do que elle confessa e especialmente os 
seguintes : 

el. '  - Que a victitna Julia appareceu assassinada 
vestida, e nho despida e deitada como a suppee o reo. 

* 2 . '  Que a porta da escada apparrceu trancada 
por dentro corn aldravas e trarlca de ferro, e os dois 
assassinos sd poderiam entrar pel0 orificio da chave. 

3." - u u e  junto a essa porta era talvez o unico 
s~ t io  da casa onde nenhurn sangue havia como ha- 
veria s e  a creada fosse ali assassinada. 

q 4 . O  - Que desde a proxirnidade da casa das victi- 
mas, rua de S. Paulo adeante, at6 a0 Largo de S. Ne- 
pornuceno, ha es ta~des  de guardas em algumas das 
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quaes, e nao no ultimo sitio. onde n%o as ha, s e  PO- 
dia o r6o escapar, e fazer prender o perseguidor, e 
accudlr Bs suas desyra~adas  primas. 

-5.0 - Que n2o s6 nao devia que in~a r  as ceroulas 
para n2o as vbr a creada mais devia de  argulnentar 
corn ellas contra os suppostos assassinos, e que 
quando Ihe bateram b porta nHo podia esperar recado 
d'uma victima que diz ficdra moria e ensopada em 
sangue. 

6.0- Que nHo foi urn espectador que inverteu 
suas palavras, pois que ellas foram ouvidas por to- 
das as testemunhas e au'ctoridades que  assistiram ao 
auto fl. 6. 

'7.0 - Que o reo, nHo teve tempo, nern npportuni- 
dade de levar a prata e o mais, porque foi interrom- 
pido pela f o r p  publica. 

"A segunda cousa i a requintada perversidade do 
rko que, depois de  roubar as vidas e a fazenda a suas 
bemfazejas e hospitaleiras primas, emprehendeu rou- 
bar-lhes a reputa~ao, e manchar as suas cinzas des- 
crevendo a sua casa, corno theatro de  cr-inles por ciu- 
rnes arnorosos, a innocente Julia morta dc amores 
por urn tnonstro em cujo sernblante neyrejavam as 
f e i~des  de  horrendos crimes, e n8o duvidando de in- 
troduzir no seu quarto, por uma hora da noite para 
Ihe fallar em apaixonados amores, sendo, como e no- 
torio, o recato da sua educa~80, e sendo provado na 
authopsia do seu cadaver a fIs. 55, que  ella estava 
ern estado de pureza. 

4 0  que tudo visto, e ponderado, 6 bem claro que 
a pronuncia a fl. 122 que indicou o r6o por auctor 
de ferozes assassinios constantes do auto fl. 26, bar- 
bararnenie esecutados depois de unla prolongada e 
tenacissirna reflex80 ; e por auctor do roubo effec- 
tuado e do attentado, corn a traiqoeira e scclerada 
aleivosia ; n8a s6 teve por base aquelles indicios 
vehementes corn que a lei se  contents, mas a prova 
provada, sobejn para a condennc80. 

. E  porque o jury, perguntando agora pelos que- 
sitos f l .  168, julga provado: 

. I  " -  Que o rCo C effectivamente o auctor dos di- 

tos b-rbaros assassinios executados nas pessoas de 
Adelaide Philippe da Costa, de  sua filha Julia Pereira 
da Costa, de seu filho Emygdio Pereira da Costa, e 
da sua creada Narciza de Jesus. 

,12.0 - Que todos e cada urn d'elles foram executa- 
dos com premeditada reflexlo, e corn todas as cir- 
cumstancias descriptas no auto fl. 26., 

.3.']-Que e o auctor do roubo consumado das 
apolices fls. 16, 18 e 20. 

'~4."- Que tentou roubar o mais que lhe fosse 
possivel, e que nao dependeu da sua vontade, e 
meios que ernpregou, o nZo se consumar. 

+ 5 . r ~  - Finalmente que assim o roubo, como a ten- 
tativa foram meditados e executados corn traigso e 
aleivosia. 

ePor tudo sobredito. pelo mais que  dos autos 
consta, e disposigdes de direito corn que me con- 
formo : attendendo a que  a ord. liv, 5.0 tit. 35, no 
pr. diz assim : "Qualquer pessoa, que  ma ta r  outra, 
ou rnandnr, morrn p o r  elle morte  natural- e que  a 
do tit." 61 no pr, diz assim: .IJessoa aigurna d e  qual- 
que r  qualidade que  seja, niio tome cousa p o r  forga 
confra a vontade d'aquefle que  a fiver em seu po-  
o'er. E tomando-a p o r  f o r ~ a  se  a cousa assim tomada 
valer majs d e  0 7 i J  reis, rnorra p o r  fsso morte  
natural.; atendendo a que segundo a constitui$5o da 
Monarchia e mais leis vigentes, n io  s e  pdde acres- 
centar aquella pena de morte as  outras afflictivas, ou 
de confisco prescriptas no titulo 37, e n'outros para- 
lellos pela circumstancia de prernedita~fio e aleivosia: 
por iaso eondemno o reu Pranebco de Matt08 Lobo a qnr 
morra morte natural na Iorca, aendo no acto 0bntinn0 
em qne para eUa caminhar condlllido ao logar do malefI- 
d o  onde poreomera todas a8 !rent08 da easa onde red- 
dIam as snas vlctimas, o onde elle as assassinon, o SU 
Ihe sera lida em vox dta a condemna$ao desta somkn a 
C 0 I l d ~ ~ 0 - 0  0~b0 #hi lla ~ ~ O ~ I I B F & O  a08 @arNlh38 L; 
assassinadae, e mas castas do8 autos. Lisbon em sessdo 
cfe .70 d e  Agosto dr 1 8 4 1 . 0  Juiz - (a) Carlos Car- 
dozt-~ ,~Mo~liz de Cnstello Brnnco Bacellar. 
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0 aspect0 arrogante e insolente do criminoso mudou em 
absoluto ao ouvir proferir a condenaqao. 

Abandonou a sala do julgamento, amparado por alguns 
soldados da escolta, sem se atrever a olhar a multidSro que o 
insultava 2 passagem. 

A morte apavorava. 0. 
Recolheu a u m  calaboufo, corn sentinela 5 vista, aguar- 

dando a todo o momento, corn visival terror, que viessem para 
lev&-lo a o  cadafalso. 

Passava os dias medindo a passos largos o pavimento do 
acanhado cPrcere, d e  cabeqa curvada sbbre o peito e brafos 
cruzados atrhs das costas, ou escrevendo, febrilmente, nas pare- 
des, mdxirnas em portuguBs e latim, e que muito contribuiram 
para os antropologistas da 6poca formularem a sua opinilo 
sBbre a mentalidade do deliqiiente. 

Deploravel foi que os guardas carcereiros nPo tivesseln 
evitadn que ele reduzisse a cinzas, momentos antes de o ron- 
duzirem ao .oratorio., alguns cadernos de papel que escrevera, 
e guardava dvaramente entre a enxerga e o estrado da tarima, 
e que, certamente, n8o deixaria de ser interessante arquivar. 

Matos Lobo apelara para o Supremo Tribunal, que,  em 4 
d e  M a r ~ o  de 1842, conflrmava a sentenca. 

Alguns m6dicos e jornalistas, movidos por simples curio- 
sidade. comepram entao a vis~th-lo mais assiduamcnte. 

0 pr8so detestava-0s. 
Recolhia-se a u m  impenetravel mutismo, limitando-se a 

olhd-10s. ora corn altivez, ora sorrindo-lhes desdenhoso. 
Voltou a tentar suicidar-se, comefando por recusar os ali- 

mentos. 
Entretanto. o Poder Moderador, consultado pelo advogado 

oficioso d o  r&u, afim dc decidir e m  ultima instlncia da sua 
sorte, regeithra a comutaqLo da pena, finica esperanqa qua Ihe 
restava de que  n8o seria enforcado. 

Como depoimento bastante curioso da perversidade con- 
gknita de Matos Lobo, reproduzimos, sem alterar a sua orto- 
grafia e pontuaqBo, uma carta que se encontl-a apensa ao pro- 
cesso, dirigida por ele aos medicos d e  serviqo na cadeia do 
Limoeiro, por estes o nHo visitarern durarlte alguns dias: 

.A falta de me visitardes m e  tern collocado no  
maior desasocego, lembrando-me umas vezes de que 
tendo a natureza dotado-vos de um genio itnpaciente 
r rr;olucion&rio, taIvez andeis tramando alguma 
conspiraqBo, o que  a set' assim, advirto.vos, que vos 

dirijaes logo a esta Cadeia, a a b r ~ r - m e  a porta, por- 
que eu escolho antes alistar-me nas vossas colum- 
nas, e viver i sombra das vossas bandeiras, a jazer 
nestes duros ferros. 

=Outras vezes lemhra-zne d e  que  sera falfa d e  
pintos, dando-se vasa e m  vossas algibeiras, assim 
corno C certo que se d l  em vossas cahecas. Lembro 
tambem que urn dos srs. a ultima vez que m e  visi- 
tou me confesshra afflict0 de que tendo ido a S. Vi- 
cente picar llma perna a nm rapaz, fizera esta ope- 
raqlo corn uma Ianceta corn que se picatn os burros, 
e desculpando-se, cortkra dois tendbes e uma art&- 
ria, quando d'estes erros de officio havia ja comet- 
tido muitos, e por isso remorso nem um Ihe existla, 
mas  sim receiava d'esta algurn mau resultado, por 
haver um dos espectadores notado este erro. 

J a m b e m  B certo de quanto o hornem, sendo o 
ente mais soberbo e vaidoso, que  Deus creou, vos 
julgaes ser uns  perfeitos sabios, ao que respond0 
que ignorancia mais cabal do que aquella de que 
estaes possuidos, nunca a divisei entre os racionais; 
vossas almas laboram n u m  cahos de confus80, e das 
minhas conversas s6 colhestes contradi~des;  toda- 
via, forfoso 6 confessar a verdade, acho-vos muito 
adiantados e m  saberdes vestir umas calfas, quanto 
pois deferides d'esse estado, em que antes da minha 
prisiiu, vos v i  prrsos as argolas do Terreiro do Tri- 
go!!! Quanto, 6 meu Deus, sois grande e poderoso!!l 
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Emquanto transformastes estes brutos em homens (1). 
Homens quem quer que sois, pnuco no ser, nada 
absolutamente no saber, . . . .. . ... . (2) que de ho- 
mens s6 tendes a figura, que demencia vos illude? 

~Acaso podeis v6s sahir-vos bem d'essa empreza, 
em que intentaes metter-vos? Olhai que a entrada 
sera facil, mas difficil a sahida, terefs de  exclamar 
como En6as - hoc opus, hit labor ezf - aqui torce a 

porca o rabo.-- Felir d'ora ern diante vae ser  a nossa 
bibliotheca corn os portentosos partos d'estes raros 
talentos; d'ora avante seris  f~ l i z ,  serfis adornada com 
as excelsas obraa d'estes novos Bandarras: ditosa, 
mil vezes ditosa serfr a carte, por em seu gremio 
possuir t8o abalisados CatBes. Mas, desgra~ada  penna 
de  J05o de Barros nas unhas em que cahistes ! Quem 
te diria, 6 JoZo d e  Barros, que estes senhores seriam 
teus herdeiros? Triste idioma portuguez, quanto rus- 
ticamente vCs a ser  manejado!! Poder-se-ha para o 
futuro ouvir o phraseado d'estes dous eloquentes 
Ciceros de  agua acima. (3) 

~ P o r e m  como isto sPo cousas que excedem 8s 
vossas capacidades e que deveis olhar como myste- 
rios, eu us guardo para outra pessoa, e por agora 
passo a dar-vos parte de  que 0 meu process0 jA foi 
para a Rela~Ho, d'onde sahir8 confirmada a sentensa, 
porque assim o juraram aquelles meus amigos, assim 
corn0 v65, por isso vou dispondo-me, e com resigna- 
q%o, e 18 para esse dia fatal, e por v6s, t lo  desejado, 
sahirei d'aqui com meia duzia de  garrafas na barriga 
(cousa em que d'antes nHo tocava) e pondo-me n'a- 

(l)-~6guem.sc a esia palavra 69 pontos de exclamacio. 
(2)-$~guern-ee seis palavras escrltas dc mod0 tointeligivel. 
(3)-54puem.se a este gcriodo duas Hnhas pontoadas. 

quele estado, em que sempre andaes, ser-me-ha 
menos sensivel o caminho, e menos penoso 0 golpe. 
Ora como tHo proximo est& o dia, desejava saber o 
estado em quc  tendes a minha obra, e quizera de- 
ver-vos o favor de m'a mandardes a provar: ora, 
meus novos Bandarras, quereis v6s trocar a sovella 
pela penna. 6 triste!!!!!!!!!! Comtudo, tenhaes todas as  
venturas e felicidades como vos deseja o vosso cons- 
tante freguez que entregar-vos-ha sempre s6 pes, 
ad calcea~?dos~. 

(a) Frarlc.0 de ~ W a t t o s  Lob0 

Afirma Pedro Caldemn de  La Barca, (1) o famoso po6ta dra- 
mLtico espanhol, autor da Devo~i io  A Crur e do ,2lddico da sua 
honra, que .ao crirninoso a propria sornbra do  juiz ame- 
dronta.; e o nHo menos celebl-e Juvenal, poeta saiirico latino. 
nas suas SdL~ras, impregnadas de  energia e de  indigna~go con- 
tra os vicios de Roma, diz-nos : ' 0  prin7eiro casiigo d o  crimi- 
noso 4 n ~ l n  propria consciencia, que  o ~ u l g a  e qqe  rlunca o 
absolve.. 

Estas duas maximas ajustam-se perfeitamente ao estado de  
esplrito e m  que  o criminoso se encontrava, quando na manhSI 
do  dia 14 de Abril de  1842, um guarda Ihe entrA1.a na cela, in- 
timando-0 a acornpanhi-lo. 

Matos Lobo enlivideceu e seguiu o funcionCrio policial sem 
poder articular ulna dnica palavra. Conduzido a um ldgubre 
aposento contiguo C secretaria da cadeia, ali Ihe fBra lida, por 
u m  escriv2o do Tribunal da Rela~Bo, a intimac$o da sentenqa 
que o condenava A morte, com todo o aparato que a lei deter- 
minava. 

( I )  Nasceu em Madrid no ano 1600 e morreu em 1681. Autor dc indme- 
ras obraa vlgorosas e 96brias. em que se c~pelhs! o caracter eepanhoi da sua 
ipocm. 
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Conclutda a Ieitura, 0 condenado caiu com u n ~ a  sincope, 
solicitando humildemente, a0 recuperar os sentidos, que Ihe 
mandassem chamar, para o ouvir de confisszo, o padre Jos6 
dos Santos e Silva, tesoureiro da Freguesia de Nossa Senhora 
dos Martires. Dali u cor~duziram para o ~orai61.io~ (1) onde, rrlo- 
mentos depois chegava o eclesidstico que se recusou lerminan- 
temente a anuir ao seu desejo, por saber que o prior de Marvlo 
o jB havia ouvido de confiss8o, e que s6 a Cste, portanto, per- 
tencia assistir-lhe aos ultimos momentos. 

NSo conseguindo demover a recusa do sacerdote, Matos 
Lobo aceitou de born grado a assistencia do padre Sales, da 
Miseric6rdia de Lisboa, e que jL havia acornpanhado ha fnrca 
mais duma dezena de assassinos. 

Quando ds desasseis horas desse dia, o carcereiro o visi- 
tsra, o facfnora ajoelhou-se a seus p6s e, chorando copiosa- 
mente, preguntou-lhe se rnais aIguem se encontratra a ferros 
pelo crime da rua de S. Paulo. 

Ouvindo resposta negativa, exclamou com voz trimula: 
- Ainda bem, porque se assim fosse, esse calguem- estaria 

inocente ! 
A noite, mandou pedir a todos os guardas da cadeia que 

viessem ao corat6rlo ., e quando estes compareceram, a todos pe- 
diu perdlo das palavras insuItuosas que por vezes lhes dirigira. 

Seguidarnenle, confessou-se ao padre Sales, e no dia seguinte 
comungou e ouviu a missa que kste eclesiBstico celebrou, tendo 
de ser levado em b r a ~ o s  ate junto do altar. 

0 seu estado corneqou entlo a agravar-se de momento a 
momento, sendo necessario rnandar chamar o medico da cadeia. 

A febre apoderou-se do desgracado, nso lhe permitindo 

( I )  Oaleria espacosa e eecurs, onde a claridade dificilmente pcnetrava por  
uma pequena fresta que Ihe Iicava nurn dos extr=rnos, e onde os  condenados 1 
morte jariam durante tri.3 dies, que para elm representavam urn interminavel 
martlrio. Dos lados ficavam t rCs  ou quatro celas que serviam de  sposentos ao 
sentencisdo e aos sacerdotes encarregados de  Ihe assistir nos ultimos mornen. 
10s. e ao fundo urn pequeno altar corn sels velas de cCra e urn Crucifixo. Nos 
palees onda alnda existe a barbara e absurda pena de  morte. que nao 6 mals 
do  cjuc urns monstruosidade bricando corn todos osprincipios h u r n a n i t i r i o s , ~ ~  
a sanccao de  urn crime com outro crime, nBo foi ainda abol~do dos regimes pri- 
aionsis o auplicjo do  orall irio, que 6 beln a antecarnara da n i o r t ~  para as cot>- 
denador fi pena msrirna. 

DO CRIhIE l? DA LOUCURA 

tomar qualquer aliment0 em todo o dia, corn excepqlo de algu- 
mas colheres de caldo que o carcerelro o obrigou a ingerir. 

Durante o deltrio provocado pela fibre, voltdra a falar insis- 
tentemente no tesoureiro dos Martyres, o que levou o padre 
Sales a pedir a este seu colega que viesse confortar o r6u, insi- 
nuando no seu pedido de que a nenhum cristso. e muito me- 
nos a urn sacerdote, assistia a direito de nPo atender a ultima 
vontade de urn condenado i morte, quando, de resto, tao pouco 
ele Ihe pedia. 

Este acudiu finalmente i cabeceira do reu, ministrando-lhe 
algurnas palavras de conforto e aconselhando-e a escrever uma 
confissBo priblica do seu crime. 

Algo absurd0 se nos afigura Bste conselho dirigido a urn 
hornem que estava a dois passos da morte, cuja confiss80, por 
assim dizer, jfi estava feita, e que um paver indomavel lanqara 
num estado de prostraq5o flsica, que ma! Ihe permitia abrir os 
olhos ou mover os Ihbios. 

Apiedando-se do desgracado, o padre Sales ofereceu-se 
para escrever o docurnento, que se  encontra arquivado junto 
ao processo, e reproduzimos na integra, e que Matos Lobo, corn 
grande custo, poude ditar, numa voz t80 ddbil que ma1 se ou- 
via, e assinou com mBo tr6muIa e febril: 

.Eu Francisco de Mattos Lobo achando-me no 
oratorio da  cadeia do Limoeiro da cidade de Lisboa, 
proximo a satisfazer 5. J u s t i ~ a  Divina e humana os 
crimes por mim perpetrados, depois de ter posto em 
pratica, como christie, os deveres que me prescreve 
a santa religiio de Nosso Senhor Jesus Cristo, que 
professo, e em cuja f B  e mystcrlos sempre acreditei. 
tenho vtvido e quero morrer, julgo do meu dever 
antes de exhalar o ultimo suspiro da minha vida, 
d e ~ l a r a r - ~ u e  o crime de assassinio perpetrado na 
noite de 25 para 26 de julho do ano preterit0 de 1841, 
na rua de S. Paulo n." 5, primeiro andar, nas pessoas 
de D. Adelaide Pereira da Costa, Julia Pereira da 
Costa, Emygdio Pereira da Costa e Narcisa de Jesus, 

foi por mim tHo s6mente perpetrado, sem que re- 





FRANCISCO D E  MATOS LOB0 

frente ti casp onde o condenado pratichra o crime, e os quais 
foram aproveitados pel0 padre Jos6 dos Santos e Silva para ler 
ao  povo a declara$%o do rku, acrescentando-lhe alguns comen- 
tarios de  sua autoria, bastanie ridtculos e impr6prios do acto. 

Alguns instantes depois, o cBrpa do desgraqado balou~ava 
na Fhrca, ap6s uma agonia horrivel por bastante demorada. dados 
alguns incidentes ocorridos durante a execuqlo: n morte por 
apopl6xia do prior de  Marvgo, quando sdbre o patibulo exortava 
a hem morrer o condenado, o que causou natural atropelo, e a 
imperfcia do carrasco no desempenho do seu odioso mister. 

Relatado, corn todos os pormendres que pudemos obter, 0 

crime de  Francisco de  Matos Lobo, procuremos estudar criterio- 
samente a psicologia do criminoso. 

Conhecidas as circunstancias em que o seu hediondo feito 
fBra perpetrado, em nosso espIrito existe a convicqgo de  que 
ele o premeditkra e puz6i-a em prhtica com absoluta lucidez, 
procurando, depois de o haver consurr.ado, destruir todos 0s 
seus vestigios para se furtar ti acq?io da jus t i~a .  

As suas perversdes instintivas induzem-nos a acreditar no 
diagndstico duma possivel e acentuada loucura moral. 

Sabemos, pelas nossas investigaqBes, que Matos Lob0 n i o  
possufra nos seus ascendentes qualquer individho anormal, 0 
que nos leva a pdr de parte a influencia duma hereditariedade 
m6rbida. 

Cita o ilustre Professor, Dr. Sobral Cid, na sua rclassifica- 
qHo e Sistematica Geral das Psicoses,, que o pa,?el da heredi- 
inriednde na  gknese da loucura foi sempre admifido ge~ le r i -  
carnerlte p o r  fodos os  alienistas, alem d e  que s e  radica, desde 
tempos imemoraveis, na opiniiio popuf<?r 

Heinroth, diz-nos ainda o ilustre Professor, 6 o unico alie- 
nista que se  recusa a reconhecs-la, afirmando que a alma 1730 
se herda, e, portanto a hereditaridnde d a  loucura nPo pdde 
nern dev-e conceber-se. 

NBo havendo, portm, nos ascendentes de Matos Lobo uma 
degenerescencia neuro-psicopltica, nem na infancia do crimi- 
nos0 a influencia deletiria do meio fisico e moral, misbria, des- 

regrarnentos de costumes, etc., e tratando-se de um individuo, 
que, at8 ao momento de  ser euecutado, revelou completa luci- 
dez, mais dificil se  nos apresenta a sua classificaq5o psiqui9- 
trica. 

Fornece-nos, no entanto, o celel-ado, uma grande s6ma de 
elementos que nos conduzetn, consultando os melhores trata- 
distas, a poder afirmar que o assassino de que nos estamos 
ocupando era um louco. 

A sua requintada crueldade na fdrma barbara como imolou 
as suas vitimas, o seu repelente cinismo nos interrogatdrios, o 
seu humor no circere, ora exaltado, rebelde e impulsivo, ora 
abatido e cobarde, a sua irritab~lidade fdcil a que se sucedia 
uma hiperemotividade excessiva, a s  suas tentativas de suici- 
dfo, etc., sHo dados que devemos atender para o estudo psiro- 
I6gico de  Matos Loho. 

0 Professor Julio de Matos, no seu .Elernentos de  Psychia- 
triam ensina-nos que a loucura moral e uma situaqlo degene- 
rativa caracterisada pela ausencia ou perverjHn dos sentimen- 
tos de probidade, quc na sua f6rma elementar constituem 0 
rninimo do senso moral indispensavel vida coIectiva. Esse 
minimo p6de deixar de ser atingido por ager7Csia ou suspen- 
sHo evolutiva do cCrcbro, tratando-se entso menos de uma 
d o e n ~ n ,  no sentido restrict0 do  termo. que de uma anomalia 
antropoidgicn. 

Lombrnso identifica o iouco moral com o criminoso-nato, 
e afirma sercm Estes dois tipos, sirrrples rr-iodalidodds dn epi- 
Iepsia, resalvando, contudo, que a loucura moral seja uma epi- 
lCpsia comum, e que todas as epilepsias sejam loucuras 
morais. 

E s e  C certo- afirma Julio de Matos -que nem todos 0s 
epil8ficos sZo loucos rnorais, e nern todos os lolrcos mnrais sIio 
epilCticos, n8o o 6 menos que a epilef~sia e lnucura moral con- 
finam por  urn considcravel 17ijrnero d e  silltcjmns psiq[ricOs. 

Em Matos Lobo n5o se encontravam 0s fenomenos fisicos 
qUe a psiquiatria designa por es t ign~as  deger7eratir-0s ou ano- 
malias de c e n t ' n m ~ a ~ l o ,  a que Cesar Lombroso concede grande 
importancia, e Tanzi relega para u m  plano subalterno, nfir- 
mando nBo screin os sirlais antropol6gicos msis f r eq~er l t e s  
nos crirnirznsos do que em oofras cafegnrias de hornens. 

Continuando no exame somitico do assassino, temos de  
"0s deter num dos sintomas funcionais: a express8o fisiund- 
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que,  no  louco moral ou criminoso nato, tern alguma coisa 
de antiphtico e repelente. 

Nos .Elementos tie Psiquiatria=, o Pro t  Julio de hlatos 
descreve-nos tres casos bastante curiosos: ~h lu i t o s  anos antes 
do primeiro crime do celebre hnmicida Francesconi, a condessa 
della Roca, vendo-o, afirmou que,  se Ble ilno Pra rim R S . S ~ S S ~ I I @ ,  

c.;ria 3 sP-lo; urn 'ooIicia prendeu Troppmann pnr sncp~iLo, 
quando rlei lh~~lt l  fdcta o n p v 1 7 f n v ~  nintid corno o exterminador 
da familia l i inck;  o envenenador Urbino de Freitas, professor 
de rnedicina, i7ui1ca rtlspirorr 30s al~lt los seiiilo lrtn conf~r.sn sen- 
tirnetlfo dc rep t~ i s lo ,  

* N o  louco rnnral, o o1113r, urnas ~ . e ze s  t r~rc~ i l e r~ to  c vitreo, 
outras, inquikti) e drsconfiitdo; a nlt.scrlria de  er~ritnlia di1.q 
Iinilns fsciaif;  a srrhs f i t r~i~lo  durrl riso frnr~co por rim ricto 
cruel oil ciriico, trrdo isto corlcorrc a ~ , r o ~ ~ o c a r  enlogcia d e  an- 
tipalfa, e is vezes dc m e d o .  

.O ricanement, snrte de risr-j vvml1itit5riarnenfe .abortado, crn 
que urna fenda ohliqbn, rnosfrsnrYo rrtn <firs r:riiir~irs sirperin- 
res, srrbstit~rr. n anlpln nherfirrn (in hOc3, 4 rrrn nlisto d e  rnzl- 
dade  e desdem ~ L J E  incow?6iJit c per-ti~rha. 

Se fixarrnos atentamente a gravura clue acompanha este 
estudo, cnpia fie1 durn rctrato do celerado, feito na &poca, somos 
f o r~ados  a reconhecer que a sua erpre.cs.?o fisiondinica, a r ~ f i -  
pdfica c rcj~elcritc, 6 indubitnvelmente, a que caracterisa 0 louco 
moral. 

Segundo 3uprP (I), as val-iantes d a  loucura moral classifi- 
cam-se segundo as diversas perversires instintivas, podendo 
distinguir-se tres grandes categorlas de perrersbes. 

Rogues de Fursac, antigo director clir~ico da Paculdade de 
Medicina de Paris, desenvolve esta doutrina (2) descriminando 
a s  perversaes q l ~ e  se agrupsrn em cad% categoria. 

Depois de  nos cihr as que  compdem s prinleira, (apefen-  
cia mirrbida para as diversas tosicornanias: alcoolismo, opio- 
mania, morfin6rnania, coca'lndmanin, etheromanla, etc.) e R 

segunda (anomalias sexuais), diz-nos o ilustre alienista, ao refe- 
rir-se a terceira: 

% , l s  r~eri,ershes iristjtltivas q t ~ e  l~ertri lccrn B t e r c ~ i r n  cnte- 

( I ) - *  Les perversions instinctlr,ee -- Rappolt R U  ConI2r+s des A l ~ i n i s t p r  pt  
Neurologist~s r i p  Prance -Tunis .  1'312. 

(2 l -  6 hlanael dr P s y c h ~ a t r ~ e n  - Paris, 1917. 

goria 520 nrrtnerosws. Citnrri aperlns 3s p r i r ~ c i f ~ ~ i s :  crl~cldade,  
impulsivicllad~, nmaidnde, ngressiies 5s pes.son.5, zninlais e objec- 
tos, fenrlcricia jru1.a s rrrcntir-a, coin rnanife.stnriics infinita- 
m o l t e  ~/:lii;zij;?s, 3 c ~ r s a ~ ' ~ ~ r . s  caiuniosns, rni.?fifica$fies d e  toda a 
espi'"3e e _I'rs[~?o.sif5o para n rouhos. 

E acrescentn: - 4  c~iir;;>$5o B in7potrntepa1-a ri7o~Yificnr t.stas 
ter/der~cias nrrot-riiais=. 

Matos Lobo iilatoil u,,i~l rr - i~r ldnd~, ,  ~ne l l t i r~   on, I . P Y L I I I I -  

tntln crriisino, c?lur~rnr~ 3 110r1r:1 (Ins S L I ~ S  i.it~rna.v, procLIr0u 
ludlbriar 3 J~lst iq:~,  cum 1l1istifica~CIe.s d e  toda a cspi.cie, c roil- 
boil. Rcci-hers unln c'snlcrada cduc .ydo.  que  se veirfica 11s1,er 
siilo irrllx ~ i n n t r  /Jar,? inocjificai. os suns tn~~iiri lri;~.s  ;ir~orrn,~is 

0 rigbr inflexivel das ordenaqaes do tempo (liv. 5.0 tit.1~ 35 
e 61) condeilaram este hornem B fbrca, s e m  a ciencia psiquia- 
trica se pronunciar. 

Lirrr;] socicdadc rrrisericordiusn para 0.5 crirnes 6 u ~ n n  so- 
eredado peirl~da (I), nlas, assinl corn0 a f6i)r- P siiitcirna de 
doe~l[:? 113.9 fnculda~l'es fisic;is, o cr~iine C ~ ~ i ~ t d r n n  d e  d o e n ~ n  
r7ns facrlldndcs r17ornis (2). 

Hoje, a jurisprudencia nPo prescinde dos estudos psiquiB- 
trici~s. 

0 Dr. Luis Cebols, alienista distinto e ilustre director cli- 
n i c ~  do Manic6nlio do  Telhal, diz-nos e m  u m  dos seus traba- 
lhos (3 ) :  

aEiisiiint- o cirrici.~ cir) i3ircit0, el;lhlirai. ns cridigos e apli- 
car as lcrz, i-rn coi~l fccer ,  nu inenus ,  us  r~uiirnlrrlfi~.; r ia psiqr.ia- 
tria, B clu:$si cjev:~rle:ir corn as rro~8es  ;rbstrncf..is iin ,42claff?ica 
qrde, na opii~ino de L,u)i.be, o et77l'iiente filcjsofo i17gl6s do  s6- 
culn A'l~'i1, rnais scrrTeri1 j13r3 dtvertir d o  yue  para form:zr a 
in f clig8r1 cin. 

eIli-n se 13 Direito ietn pnr  object^ rej~irlar ci~activarnerlte 
.-i conrfut;l soci;l/, corno :~i~vi.!.jos d c  o coti:i~ierar preciso 
qi~nrido sc e.wrrcc lurigc rlns rra1idncir.s psicoldgicirs? 

-E.ssa it? tr!i(\Zo :% senririlnl 13s ~~r i .~ i r iu .%Jrr r i s~c~ t i s~~ l tn .~ ,  auto- 
rrs  dos cCjdi~os I T ? O ~ C ~ - I I O S ,  in.serirrtio neies o i'errlmo ao.5 ex3- 
m e s  mkdico-legais, se,i,/li.c que  ii;lja s~rs).7eitn de  per iurba~Ges  
oi: deficietlcins d a  /> . s i yu~ .  

( I  )-Ed. Thiaudih'c. 
(2)-Tamur Ribeiru. 
( 3 ) ~ -  Psiquiatria Social m -  Llsboa. IP31.  
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. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
.se numas circunsta17cias n l o  se antoli~arn aos julgado- 

res obstRculos insuperai-PIS para o svaliar, noutras se lhes 
torn3 mecess:frio ouvir os r;siquidtras, pois sri eles saheirl ana-  
lisar as nili>rnnli;ls d u  int?lectr>, ddv ca1'8cter e dos sentiri?entos 

H eticos, classificar us 
sist&rnas das uilrer- 
sns ~ ~ s i c d s e s  e des- 
cohrir os lruqires 
dos sii; ~uladoi-es. 
. . . * . * .  

Foi o Dr. Fran- 
cisco Ferraz d e  Ma- 
cedo que, mais tarde. 
procedera a urn rigo- 
roso estudo B cabeqa 

0 &sea de Matos Lobo, 
arquivada,no Museu 
de Anatornia da Es- 
cola Medico-Cirur- 

Anrri lo  facial d e  Camper gica de Lisboa. 
0 ilustre antro- 

polopista comecou o seu trabalho por urn minucioso ex8nle 
cra17ec)rnetrico (I) ,  a que se seguiu o enriosccij>;o, sBbre os quais 
elaborou urn interessante relatorio. 

(1)-A craneornetria lo1 Inveniada por Camper,  nascido e m  Leyde, em 1722 
e falecido em Haia, em 1789. 

Artista e s ib io  roologo, medico eminente, matemiiico, ge6log.o e politico, 
Camper iornou-se popular pela invenCBo do  seu Bnprrlo A d s l .  Este delormi. 
na-se por  duae linhas: uma, chamada horizontal, que psssa pelo orificio audi- 
tivo e pela parte Inferior d o  nariz, e outra, a que o autor chama facrai, tangentc 
aos dois pontos mais aalientes d a  Face. 

0 .i~lyi,io fsciai dc Canip t r  serve, e scrviu durantc rnulto tempo, como 
meio para diferenqar os crjlneos d e  distlntas racns e ainda rneIhor para dlstin- 
gu i r  o homcrn dos  outros animees. 0 i ngu lo  clue forma a linha facial-dizia 
Camper - caracteristica d a  fisionornia, 6 Yariavel entre 70° a SoU, n a  espdcie 
humana ;  tudo 0 qoe se eleva acima dsste valor rssentc.se das  regras  d a  a r t e ;  
t u d o o  que diminue,  cse na fisionomla dos rnacscos. Se se incIlna a linha facial 
paradeante,  tern05 ulna  c a b e ~ a  antiga; ss para t rar ,  ulna cabeck d e  negro ;  fa. 
z rndo  corn que se inclirle mais atnda, rrsufta uma cabega dc macaco; mals 
lnclinado ilinda resulta a c a b e ~ a  de  urn cia. Posteriornlents no nrlgulo facial d e  
Camper, aceitaram-se em anlropologia 03 de Saint-Hilaire, Cloquet, Jacquart, rtc. 

Camper legou-nos bastantes obras d e  valar, entre  as  quais se destacam : 
.Mem6ria sabre o orangutenpo comfmrado cam o hornern,, .Oriyera il,~ ci-,r 
dos ~ r - & t o i .  e ..ULrtodo das f>i.ojcccdrs aplicurlu ao cr5i ir~l  e ao i . ivo..  



. . . . .  

i . .  . . .  
.4nte 1.0 posterior nldxinlo 
Tr.~~~svt.rsal~nkxiuin~o , 
Vertical . . . . . . . . . .  
Frontalmfninio . . . . . . . .  

Comprimento . . . . . . . .  o e p t n  ..... Ilargura . . . . . . . . . .  

'Sub.ccrcbrd . . . . . . . . .  
Frontal total . . . .  . . . .  
Parict;al . . . . . .  . . .  
Occipital . . . . . . . . . . .  

. . . .  ..... 1 CUWI medi~na I Super-occipital . . .  
. . . . . . . . .  Cerellelosa 

Inio-frontal . . . . . . . . .  
Occipito-fro11taI . . . . . .  

. . . .  \Circunferencitl mediana total 
Oms#. .. 

. . . . . . .  Cum transvarsal ... /TO'? . .  . . . . . . .  Sup~r-auricular 

. . . . . . . .  Anterior . 
. . . . . . . . . .  ................ Proleepho posterior . . . . . . . . . .  Total 
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Total da face . . 
. . . .  nlveolar 

Do pomo . . . .  

DO CRIIiIF, E DA LOUCUKA 5 9 

(Cornprimento . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  1 I i i o  polnti in . ~ a r g u r a  

. . . . . .  ' ( D i s t m i a a o b a s i o n  

.................... 

i I m m . 
\ 

Cei' ' allco - . , + 73 30 
Primeiro vertical . . . . . . .  i 0 1 5  
S ~ g u n i l o  vertical . . . . . . .  95.71 . .  . . . . . . . . .  

. . . . . . .  . . . . .  
Indico c f a n t m b  ,Frontal 65.7 1 

Estefhico 8 0 7 0  
Do buracu occipital 81.87 

I Basilar . . . . . . . . . .  4 6 6 3  

56  
l i  
37 

Facial . . . .  . . 7 5 2 0  
. . . . . .  OrbitArio . . 89.19 1 

lndillheiallinbicl N.""?' 
42.30 . . . . . . . . . .  ' 

mlqdlbul, . , !~ ln~ano  nsrir i . . . . . . . . .  ( cn~npr i t~~en lo  pela largura do 
53 8.1 

Palati110 . . . . . . . . .  66.07 
Mandihular . . . .  4 9 1 5  

. . . . . .  I . . . .  . . . . .  Sub.na.sal 
Prbgnatlrmo Nasal 

Super.nasnl . . . . . . . . .  23 

. . . . . . . . . . .  (Facial 7 4 "  
. . . .  De Daubenton 

/Bazil,lr de Broca . . . . .  

. . . . . .  
. . . . . .  

Orbito marilar 55" 

. . . . . . .  
Frontal 58' 
Panctal 590 . . . . . . .  

I . . . . . . . .  
'~ l f"" ."~"~~'  Supcr.occipitnl. 350 

Cercbelnso 320 
. . . . . . . .  Cvrrbr.d 1520 



A lgumas ~erfurag8es de 13acAioni, dissemir7adas na 15- 
mina interna, deshssfadas d superficic. 

1.0-A cahcga &sea de Matos Lobo 6 n~orfoibpica e geo- 
rn6lricarnenfe semelhante a qualquet- outra da raga a que 
perfence e povo em que flasceu. 

2.n-En~bora l~ertef~cendo a organistno que, antes ,"a mor- 
te, manifestnu acg8es psicoldgicas rias mais sinpulares e Ite- 
dionr-las, 6 ,  na"o otlstarltc, perfeitamente con fundivel corn ou- 
tra que, durarrfe a existencia, pertencesse a nrga~~ismo de 
ac@es normais. 

3.n-A nbserva~zo exo e endocrancana leva-nos con- 
vic.gZo de ~ L I F :  D exemplar, 17en7 nativa, nem au'venticiamen - 
te, foi i n  vndido por nl?omnlias, n err] alteraq8es patoi6gicas, 
que crxlcr>rrcsscnl para condrrzit- 5 expiica~do dos acfns faci- 
norosos pt-aticnclos en1 vida. 

4.0--Por excirlsSn de anomalias, por exciusa"~ de  mani- 
festag8es ~>atold~~icas  de ~ n t i g a  ou recente data, por uma as- 
ccn dencia irnaculrrdn, peln v i d ~  1 1  rlm meio inlpolufdo, por 
zlrna edr~cagdo escruprriosa, por umn instrrrggo saiutar.. . e to- 
do esse conjunto auxiliado por uma llicida anamn6sia reve!a- 
dora dun? jlerfcito cstado higido durante o delito, agravado 
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por astuciosa p r e m e d ~ t a ~ z o  e pelss v f f~rnas  sucrqsivns,  sem 
nenhuma haver provocadn o crrme, par  tudo, enfim, sornos 
arrastados a pensar qire ~ ~ O E I  hob0 era ltm d6llqaente rarissimo 
par eonstitaiqPo natural. 

(a) Dr. Franosco Perraz de ~Ilncedo 

As conclusdes a que chegou este ilustre medico antropo- 
logista, provam que Matos Lobo, embora possuisse um crineo 
sem anomalfas anatbmicas, vivesse isento de enfermidades, 
nunca revelasse estigmas sensiveis fisicos ou funcionais, e 
fosse dotado de uma esmerada instruq3.o a par de bons conse- 
lhos e bons exernplos mesolbgicos, n%o pbde fugir 6 perpetra- 
qBo de crimes horrendos. 

Precisamente a doutrina de Duprk sBbre as perversdes ins- 
tintivas, e que Rogues de  Fursac agrupa na terceira categoria 
de perversdes que caracterizam a loucura moral. 

Luis Augusto Pereira 
(0 "Fisico-M6rW] 

(Furto) 

(1 858-1 886) 

I Quem era o . FIeico.Mbr - - A  sua personalldade-0 eeu 
inlcio no crime-0 gatuno dnndy-A inteligencia ao set- 
vico do mal- Uma vida acldentada-0s seus expedientes e 

facCctas- Exirne Psicoldgzco - Pslcbpatia-Epilogo 



12 o ilustre CrirninoIogista, Doutor Rodolfo Xaviel. da Silva, 
no seu intereirante trrbnlho 'Crime e Prisles., ( I )  que 

~e peral a teildCr~ci;~ tle r.er scr1lj)l.c rid criiile tiill aclo rrpe-  
lentr e !lo critninusu ~ i r n  eri te iibjecfu, absolufarr~rrife coude- 
nivcl e ~ l r s ! ~ r - ~ ~ i r . c l .  E apesnr itc fiido, e~ l lborn  rn l~ i fo  p6se 
a09 leigos, i7ucr u r n  qrlei. oiitl-ri, ~ r ~ e ~ . t r > o  os n7;lis r-cr.oltsnfes 
c odiadc~s, fei71 sernprc L I I I I : ~  ail ir1.1i.s facetas d igr~as  c i e  porl- 
drraiio estlrdo, clc U I I ?  [ ~ e n s s i n c i ~ t o  reflectidu e concentradu, 
d r  urn her~evu!eiite olllnr, do  17lrif1or cr~idado e car111Ao do  
crjmii~ologistn '.. 

E acrescenta : 
q u e  o criminoso, rsi;leciaJrrienfe o habitual ou profis- 

sional, devc, en7 regra, considerar-se como se fosse urn 
dot?nte psfquico. Diversas causas o determinaram e impeli-  
rnrn n o  trilJ?o da serida escura d o  crime, onde, valka a ver-  
dade,  n freva 1.-si selldo largnrnerlte fer~dida e dissipnda pelos 
rer,Prberos in fer~sos  di2 ~rloder-i~a ciSncia crirnirlol6gica *. 

Sern a estulta pretensao de  penetrarrnos no  carnpo em que 
se  debatern os altos problemas dn criminalidade, e e m  absoluta 
collcordincia corn o acirna exposto, sornos a afirrnar que o de- 
liqiiente de  que nos varnos ncupar, registado na Histdria do 
Crime pel0 bizarro sobriquet de *Fisico-Mor., era urn d&sses 
cri~ninosos possuidores de algurnas facsms dignas de  pondr-  
radv  estudv, e que deve ser considerado corn0 urn doente 
psfyuico. 

0 aFlsico-Mbr. nHo foi urn criminoso abjecto; os seus cri- 
mes, perpetrados corn engenhosa imagina~iio,  nzo tiveram a 
enodofi-10s qualquer mancha df: sanguc. 

( I ) - ~ r a b a l h o  da  Secqio do Institute de Critninologia de Lisbon. 2.. 
Ediclo-1926, pg. 12. 
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LUIS AUGITSTO PBREIRA 

NO seu cadastro nzo figura unla agresslo ao seu seme- 
Ihante, uma prisHo par desordznl ou  resistPncia B pollcia. 

0 s  seus crimes, premeditados corn inteligencia, s2o os pre- 
vistos nos art.0. 421." e 451.0 do Cddigo Penal. (I) 

b o r n  era o aPlsiao-MOrn - A sua peraonall- 
dade. 

A vida do ~Pisico-M6r~ foi, desde o inicio ao seu triste 
epllogo, uma meniira continua. 

Rezam alguns dos processes que lhe fora~n lnstaurados e 
se encontram nos arquivos da policia, que Ple nascera em Via- 
na do Castclo, no ano de 1858, ignorando-se ao  certo o dia do 
seu nascimento. 

N a  sua carreira do crime adotou virios nomes: LUIS Au- 
gusto Poreira, Alfredo de  Sousa, Alfredo Frcderico Fernandes, 
Felgueiras de Amorim e Jorge Frederico de  Brito Viriato. 

A sua existbncla foi curta: vinte oito anus. 
E como no ultimo perlodo da sua tenebrosa odisseia, ja 

quando no ckrcere a tuberculose Ihe esfacelava os pulm6es, o 

(1)- Ha quem comfunda, desconhecenda o articr>lado d a  nn9.a legisla. 
<lo penal, o art." 421.' ( ~ u r t o )  corn o art " 432.' ( R o u b o .  

0 art." 421 d o  C. P.  estabelece penalidadei ~ i r j u r l e  que iometer o crime 
de furto, subtraindo frauduientamente urna coilan que lhe n i o  pertencan; 0 

art.o 432.' Uqualifica corno roubo a subtrac~2a dr cousa a lhe ia  que se comete 
com violencia ou arneaca contra aa pessoas*. 

0 art." 451' d o  mesmo C . P .  estabelece a sepuinte doutrina: 
oserd punido corn as perms da furlo, seguhdu o valor da cuusa furtada 

ou  do prejuizo causado, aqueie qus derrautlar a autrCm, fszendo que se Ihe 
cntregue dinhoiro ou  mbveis, au quaisguer fundos ou t~tulos ,  por algurn das 
seguintes rnefos ' 

1." Usando dc faiso nome ou  de falsa qualidade; 
2.' Empreeando alguma falsifica<So de escrito; 
3.' Empregando artiflcia fraudulento para persuadir a existencia dc .I. 

g u m s  falsa emprera, au de poderrs supastos, OLI para prodazlr a esperanca 
de quaiqucr acidente,. 
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seu nome preferido era Luis Augusto Peroira, tudo nos leva a 
crer qLle fdsse Cste, de facto, o verdadeiro. 

0 ~Fisico-Mor. afirrnava ser filho do m6dico Manoel da 
Silva e de D Rosa da Agonia Micaela, ambos residentes em 
Viana do Castelo; porem, por mais investiga~drs que a policia 
fizksse, jamais conseg~ iu  apurar a verdadeira paternidade do 
deIiqiiente. 

Em Viana, desconhecia-se em absoluto a axistencia do 
r:iPtlico Manoel da Silva e de Rosa da Agonia MicaPla. 

Dotado de uma inteligencia vivlssirna, Luis Augusto Pe- 
reira talvez houvesss sido uril hornem uiil 5 sociedade, se esta 
o n l o  tivesse abandonado b sua pouca sorte, quando Ole, nos 
sells prirneiros anos, se desviara pela prilneira vez do czmi- 
nho do bem, arrastado pelo seu espirito imaginoso e por uma 
desmedida ambi~go  de opul0ncia. 

lniciado no caminho do crime, esqueceu honra e dereres 
e precipitou-se no abislno a que a morte nHo tardou arran- 
ci-10. 

0 aFisico-Mdr, nunca frequentziw a escola; no entanto, 
1760 sabendo ler nem escrever, as suas faculdades-intelectuais 
e r a ~ n  de tal molde prodigiosas, que todos os que corn &le con- 
Viviarn o supunham bastante rulto. 

A sua indumenthria de dar1d.1: o seu tnondculo petuIante 
e reluzente, o seu nplornb de aristocrats, abriram-lhe a s  por- 
tas das melhores casas, das asselnbleias mais ilustres, que fre- 
qaentuu, ~nantendo largas e elevadas palestras com algumas 
das individualidades mais em destaque na 6poca. 

Dir-se-ia que &ste homem era possuidor duma vasta cul- 
tura. Sentia-se perfeitalnente a vontada no convivio da alta 
sociedade, como se, efectivamente, houvesse nascido e vivido 
no sell seio. 



0 retrato que damos do .Fisico-M6r. i u m  desenho extrafdo 
da sua illtima fotogralia, j A  quando a variola havia causado 
estragos no rirsto insinuante do desgraqado, e a tuberculose 
comecava a sua terrlvel obra de  des t ru i~ lo .  

A policia, exigindo-lhe severas contas das suas proksas, 
arremessando-o para o fund0 nOgro e igtldbil de  urn calabouqo, 
e a d o e n ~ a ,  transformaram por conlpleto o gatuno g r r ~ t l t ~ m n n  
no miseravet vulgar, frequentador assid00 das nossas cadeias, 
no farrapo humano de que a sociedade rnoralista raras vezes 
s t  conddi, sem procurar saber s e  o desgraqado foi ou n50 des- 
viado da honra e da prfitica do bem por circunstincias que 
pertencen~ aos extcnsos e romplicados domfnins da riinria. 

O sen iaicio no crlme-0 gatsno adan@.. 

Luis Augusto Pereira tivera ufn linico mod0 de vida ho- 
nesto: corretor de urn hotel em Viana do Castelo. 

Durante o pouco tempo que o exercgra, a sua conduta pa- 
recia de  tal rnodo impecdvel, que ficilmente grangeou a estima 
dos proprleti~.ios do hotel e da clier~ielii, na rnaioria cornposta 
por caixeiros viajantes e brasileiros. 

0 mod0 correcto e insinuante corno convidava os forastei- 
ros a preferirem aquele hotel, envergando o sell vistoso uni- 
forme, impecavelmente cuidado, tornavnm-no invejado pelos 
sells can~aradas de profisslo, e desejado por os proprietirios 
dos outros hoteis e pensdes, que viarn n&le urn corretor ideal. 

PorPm, devemos dizer em ~ b o n 0  da verdade, que j a  nessa 
Ocasiio o ~Fisico-Mdr,. recorria a vhrios expedientes pouco 
escrup~llosos, que a simpatia que todos lhe cunsagravam des- 
culpava, classificando-os de leviandades prdprias da sila pouca 
idade. 

Luis August0 Pereira estava, pois, no limiar da escada do 
&me, no inicio da sua carreira, e por isso as suas proCsas de  
pouco fblego. 

Uma noite, nos meados do an0 de  1883, desembarcou na 
esta@o de  Santa Apol6nia, vindo de Viana do Castelo, ilm indi- 
vidu0 de estatura regular, olhar expressive e insinuante, r6sto 
levemente moreno, impecavelmente escanhoado, cabelo cara- 
colado e bein tratado, e gkstos desenvoltos. 

Era o ~Fisico-M6rk. 
Contava, entzo, apenas, vinte cinco anos. 
Hospedou-se no Hotel Pelicano, escolhendo os mais con- 

fortaveis aposentos, sen1 tratar de inquirir o sell cilsto. 
No dia imediato, ap6s um liuto almoqo, dirigiu-se ao 

escritdrio do hotel e preguntou a0 seu proprietario onde pode- 
ria encontrar bons cavalos de  aluguer. 

O hoteleiro, dispensando-lhe todas a s  solicitudes e reve- 
rhncias, indicou-lhe a cocheira do cavaleiro JosC Maria Casi- 
miro Monteiro, (1) e ordenoil a0 corretor que o acompanhasseali. 

Luis Augusto Pereira escolheu ent io  u m  magnifico cavalo, 
e, instantes depois, percorria pela prilneira vex as ruas da 
cidade, exihindo 0s seus conhecimrntos de equitagio. 

No sell fraok irrepreensivel, com 0 seu calqHo de  malha 
crkme, a s  suas botas altas de  verniz, e as suas luvas de camurqa 
amarela, o farnoso ~Fisico-Mtir. atrala a atenqgo de tdda a gente, 
sobretudo dos dnno'ys que todos os dins e dqi~ela hora da 
tarde, ostentavam a sua ociosidade, pejando o passeio fronteiro 
d Casa HavanCsa. 

( 1 )  lrrnjo d o  csvaleiro tnuromiiqulco Antbnlo Maria ~ o n t e i r o ,  foi tam. 
bem cavaleiro, nascendo em 1853, e5treiando.r.e aos qulere anos, na antiga 
Praca de Touros do Campo de Sant'Ana, cam0 amador. 

Em 1672, fez a s u a  nprescntnqio na mesma praqa, iI como artista, tom 
reando em segulda, corn geral aprada err? mullas Lai'dcs, at6 que eln 1877, 
mnhou urn premio e m  concurso, a quc tamhem concorreram a s  cavaleiros 
Francisco Balalhn, l \ ~ a n o c I  ~ ~ ~ r i s c a ,  e ieu irrnio Antdnio Maria  Monteiro. 



LUIS A U G U S T 0  PE:RF:IRA 

Dentro de pouco tempo, Luis Augusto Pereira era conhe- 
cidissimo, como desportista distinto que vivia dos seus rentli- 
mentos. 

Esta reputa~iio, que ele, propositadamente, firera por gran- 
gear, era favoravel aos seus designios. 

ComeqBra, a relacionar-se corn a melhor sociedade de Lis- 
boa, que o sxudava reverente B sua passagern, e a cujos curn- 
primentos ele correspondia corn sorrisos e rasgadas saudaqdes. 

0 itinerario dos seus passeios a cavalo era, invariavel- 
mente, rua do Ouro, rua Nova do Carmo. Chiado, rua de S. 
Roque, Patriarcal, e descia a rua de S. Bento at4 ao Aterro, onde 
recolhia o animal na cocheira. 

Uma tarde, reconhecendo que precisava de umas luvas 
novas, parou porta de um antigo estabelecimento de luvaria, 
na rua da Escola Politkcnica, apeou-se, chamou urn moqo de 
frktes a quem confiou as rCdeas do cavalo, e entrou. 

0 proprietdrio do estabe1ecimento acudiu a atende-lo, mos- 
trando-lhe luvas de carnurqa e de pelica das melhores qualida- 
des. 

0 ~Fisico-Mbr" escolheu um par, e disse com um sorriso: 
-NBo conhecia o seu estabelecimento, e vejo que o se- 

nhor tern aqui melhores luvas do que alguns luveiros da Bai- 
xa, onde costumo comprar! P6de contar corn urn novo freguPs! 

0 luveiro desfez-se em amabilieades, agradecendo, envai- 
decido, as palavras do novo cliente. 

Entretanto, o *Fisico-M6r. exclamava com espantosa natu- 
ralidade. ao mesmo tempo que procurava no interior das algi- 
beiras do colbte quaIquer objecto que nHo encontrava: 

-Entso, hein! Mudei esta manhl de colPte e nPo me 
lembrei de rnudar a bolsa para bste! 

E ap6s uma pequena pausa: 
-Bern! Faqa o obsCquio de guardar as luvas, que eu 16go 

mandarei o meu criado busci-las. 
-0ra essa, meu caro senhor!-respondeu, confiante e obse- 

quioso, o luveiro. 
E embrulhando o par de luvas que o ~Flsico-Mbr. havia 

escolhido, insistiu: 
-Tenha a bondade de as levar, e quando V.  EX.^ passar 

m'as pagarh. 
- Muito obrigado! Aceito para o nBo molestar, mas acre- 

dite que nao gdsto destas coisas.. . 

-NBo falemos mais nisso, meu caro senhor!--concluiu o 
luveiro, acompanhando-o at& 6 porta. 

Viu-o montar a cavalo, dar um pataco ao moco, e desapa- 
recer para os lados da Patriarcal. 

A partir d&ste dia. Luis Augusto Pereira mudou o itinerfi- 
rio dos seus passeios. 

Tinha feito a sua prinleira proesa em Lisboa. 

A InteUg&noia ao s e r d ~ o  do mal-Uma dda 
acidentada. - 0s sens expedienten e faabeinn. 

' 0s  processos de fnrtar, pondo de  banda as variantes e 
rnndificacdes reginnais, sSo illternacinrinis carno o furno e a 
bebida. .4 ultitna moda Ou novidnde na arte de furtar, de  
cria+o rsfrangeirn, chega a0 rlosso pais oit a qualqiier outro 
corn ~.elocidnde ir~crir.el e fndeesejavel. E,  se nem tndos 0s 
processos esfrar~geiros siio postos ern prdtiua der~tro  das nos- 
sas frorlteirns, nso  e rnrrilns vezes pot- ig110~311cia ou faita de 
vo~it.?de: a sun i17aciapf.~~50 no rneirl ohriga n pA-10s de parteb. 

Estas afirma~des do ilustre criminologists (I) Dr. Xavier da 
Silva confirrnam ern absoluto o nosso mod0 de pensar sirbre o 
*~isico-M6r.. 

0 process0 de furtar de que bste se servia fara importado 
de Franfa, onde estes exempla~.es, entao rarissimos em Portu- 
gal, ali apareciam com freqllencia, sob a classificaqlo de escro- 
ques. 

J5. nqui fizemos referencia as faculdades intelectuais de 
Luis Augusto Pereira, as quais o tornariam um hornern dtil 5. 
sociedade, se algueln as tivesse sabido educar e dirigir, nor- 
teando-lhe o espirito no caminho do bem. 

PorCm, tal nHo sucedeu, e a sua inteligencia fecunda enve- 
redou pelo caminho do ma!, obrigando-a a levar uma vida aci- 



dentada, de proesa em pro&sa e de  cadela em cadeia, e cujo 
epilog0 280 se fez esperar, dada a sua cornplei~80 pouco resis- 
tente. 

.No furto-diz ainda o doutor Xavier da Silva - como 
em muitos acfos natilrais da hurnan.7, e.xi,pe-se urrla li- 
nha de corlduta a t r a ~ a l '  e a seguir, emho-a s~rscr'l~tivel de 
urgentes t: I-dp~das alfera~Oes oil emerrdas; cor~ta-se tan?he~?z 
corn dados mrnhcm f~lil.cr's, corn acidenfes in?l~rer,istos; 118, 
enfirn, urn conjflrito d r  fkctores .i l-rono'crar, de  peqnenos 
probl@rnas a solucionar, dos yiiais ftldo depeniie e aos quais 
srirnelrfe um.r ;2rurads aprrrldizagcml p6de g.?/.antir o s~icesso 
01) levnr 5 a1~rosirnac;rio rla &.rito. 

* A  rnznobra derradeira, ou seja ia  extcup7o dc algr~ns 
furtos, 6, frcqiiei~temerite, o m a i s  fdcil dus tempos de todn u 
operaGEio. 0s serrs antecrdentes e, ate, os sequentes, s B o ,  o n  
rnuitos casos, as  bnrrciras mais cus tos~~s  iir transpBr.. 

A profissHo dc corretor de hvtel que 0 ~Fis i co -M6r~  desem- 
penh&ra em Viana do Castelo, o rinico mod0 de vida honesto 
que tivera, como disskmos, sesvira-lhe tie n f u r a d a  aprendii-a- 
pen? bs suas mondbras futirras, posto que, A pri~neira vista, 
isto pareqa um paradoxo. 

Luis Augusto Pereira chamava a si as 1~rOfiss6es que en- 
tendia, mais ou menos pomposas, para a pl'ilica dos seus furtos. 

A sua pratics de lidar corn passageiros de vapores e cami- 
nhos de ferro, d8ra-lhe urna razoavel bagagem de conhecimen- 
tos que ele nHo despercliqava na realizaqLo dos seus crimes. 

Investia-se, geralmente, de categorias elevadas, que alar- 
deava num sans facon inhudito, a cuja interpreta~ao muito 
contribufam a correc~3.o dos seus modos e linguagem e a sua 
indumentPria impecavel, e representava is m ~ l  niaravilhas as 
vPrias personagens que encarnava aos olhos dos inciutos. 

Era esta uma das suas especialidades, e par isso n5o fal- 
tava ao cais, quando chegava qualquer paquete proveniente dos 
portos do Brasil. 

Escolhia entre 0s  passageiros aquele que Ihe parecesse 
mais endinheirado, e procurava insinuar-se-lhe no inimo, ser- 
vindo-se dc um pretexto para entabolar conversa corn a sua 
vftima. 

Em urn dCsses paquCtes, deparou-se-lhe uma vez urn abas- 
tad0 comerciante brasileiro, que vinha passar uma temporada 
em Lisboa, 
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~mediatamente o #Fisico-M6r* se servlra dos seus conhe- 
cirner~tos adquiridos quando corrector, e lhe corneqou falando 
do Brasil, citando paisagens, costumes e edificios, comn se, de 
fscto, ja ali houvesse estado alguma vez. 

Para valorisar a sua personalidade, intitulou-se director 
clioico do Hospital de 5. Prlarcos, de Braga, e opulent0 lavrador 
nas proxirnidades da histdrica cidade. 

0 comerciante brasileiro ficou encantado corn t6o valioso 
conhecirnentO, e desde logo o convidira a jantar, nessa tarde, 
no Hotel Central, onde se hospedara. 

0 =Fisico-h?6r~ aceitou, e desde logo p r o v z  que o dia se- 
guinte fosse ocupado a visitar os principais monu~nentos e 
arreddres de Lisboa. 

Aceite a proposla, na manhl  do dia iniediato apresentou-se 
no hotel, logo As prirneiras horas, dando assim pretexto a que 
o brasileiro 0 convidasse para alrnoqar. 

Acabada a refeiqao, durante a qua1 o burl50 delici6ra o seu 
companheiro corn descriqdes de vkrias viagens, que jamais 
havia feito, porquar,to ele havia vindo da sua terra natal a Lis- 
boa e nZo tornara a sair da capital, foi alvitrado pel0 brasileiro 
que o corrector do hotel fosse chamar urn coup&, alvitre Cste 
que o qFisic0-M6r- irnediatamente aplaudiu. 

Arvorado em amavel cicerone, Luis Augusto Pereira C que 
deterrnindra o itincrario a seguir: Aterro, Tapada da Ajuda e 
Belem, onde descreveu ao Eorasteiro a beldsa arquitectonica do 
tempio dos Jerdnimos, dando largas a0 seu espirita inventivo. 

No regresso, n%o se esqueceu de fazer pasar a carruairern 
em frente ao beco onde existe o padrlo comernorativo da bar- 
bara execuqHo da familia Tavora, n6doa sangrenta que macula 
a memdria do grande ministro de  D. Jos6, tendo para &ste esta- 
dista Acres palavras de censura. 

Quando chegaram ao Rossia, 0 ~Fisico-Moro, batendo nas 
vidraqas interiores do co~,/)t-  ordenou ao cocheiro que seguisse 
para o Hospital de S Josd. 

Chegados all, &le e o seu companheiro transpuzeram a 
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port-tlo e dirigirarn-se B RepartiqSo fiscal, onde urn funcionirio 
0s  elucidou, arnivelrnente, que  iquela hora, e muito menos 
naquele dia, poderiarn visitar o edificio. .-- Estara rnuito certo - disse o .Fisico-M6r.*, cum arrogln- 
cia - que o hospit-1 nHo seja franqueado a0 pilblico: mas a mirn, 
que  sou o mCdico-director do hospital de  S. Marcos, de Braga, 
e que vim aqui propositldamente com $ste amigo, 6 que me 
admira ! P  

Imediatamente o EuncionArio s e  convencgra d e  que havia 
procedido ma], e desde logo se co1oco11 i disposiq%o dos visi- 
tantes, para os acompanhar em rninuciosa visita a todas as en- 
fermarias e dependgncias, n5o esquecendo a casa mortudria e a 
sa1a das aut6psias. 

A partir deste momento. 0 comerciante brasileiro ainda 
rnais se convenceu da alta importencia que desfrutava em Lis- 
boa o sell nrnBvel e iir~stre ciceroi?e. 

Alguns dias decorreram nesta fraternal intimidade: Luiz 
Augusto Pereira almoqando e jantando no Hotel Central, A 
custa do inchuto comerciante brasileiro. 

Um dia, receando ser descoberto, o burllo anunciou sirbi- 
tarnente ao seu arnigo que tinha de  regressar a Braga, onde os 
seus deveres profissionais recfamavarn a sua presenqa. 

Aquele jd lhe havia anunciado que o n2o poderia acornpa- 
nhar, por ora, numa viagem ao Minho, o que bastante larnen- 
tava, mas tinha de aguardar na capital o regress0 da sua fa- 
mllia que, por todo aquble mSs, deveria chegar de  Bordeus. 

No entanto, prometbra-lhe ir passar em Braga cinco ou  seis 
mEses, no caso dele Ihe conseguir a l t~gar  ali uma residencia 
apalaqada onde pudesse instalar-se. 

Sern perda de  tempo, o ~Fisico-Mbr. afirmou conhecer em 
Braga um palacdte, precisamelite nas condicBes exigidas pel0 
brasileiro, oferecendo-se para alugi-lo. tgnorava o preqo do seu 
aluguer, mas supunha que n8o iria alkm de  cern mil reis por 
ano. 

E corn extraordiniria minficia e desembara~o, descreveu 

as divis6es da casa, o formosissimo parque que a circundava, 
a cavalariqa, as capoeiras, o soberbo panorsma que se desfru- 
lava do alto de u m  mignifico mirante, de  onde a vista alcan- 
qava a rnata luxuriante do Born Jesus do Monte e o cerro do 
Sameiro, etc. 

Deslumbrado corn tanta magnificbncia, o brasileiro ime- 
diatamente entregou a0 ~Fis ico .M6r~ duas notas de  cincoenta 
mil reis, agradecendo-lhe antecipadamente o fav&r de  the alu- 
gar t%o mignifica propriedade. 

0 burl80 simulou nHo querer aceitar: 
--Guarde 0 rneu amigo 0 dinheiro, e depois me pagarA- 

disse. 
0 brasileiro n l o  consentiu: 
- NHo, n30 ! J &  nzo stio poucos 0s favores que Ihe devo, e 

de  rnodo algum permito que desernbolse dinheiro por minha 
caust ! 

Entretanto, o ~Flsico-M6r. foi guardando os cem mil &is, 
e despediu-se da sua vitima, alegando ter de  cuidar dos prepa- 
rativos da viagem, convidando-a a jantar corn BIe nessa tarde, 
no Hotel Francfort, onde dizia estar hospedado. 

0 brasileiro anuiu a t io  arn5vel convite, e h hora combi- 
nada apresentou-se ah. preguntando pelo senhor dr. Luis Au- 
gusto Pereira, director do Hospital de  S. Marcos. 

0 porteiro solicitamente exarninou o registo dos hbspedes, 
0s creados foratn interrogados, e corn grande decep~Bo do opu- 
lento comerciante do Rio, ningukm ali conhecia t8o ifustre per- 
sonagem. 

A vida do  ~Fisico-M6r~ fbra gasta na pratica de  pr0ZsaS 
semelhantes B que acabamos de contar. 

Receando que algum dos burlados o reconhecesse, 0 bur- 
150 abandonou os seus passeios a cava10 pelas ruas da cidade, 
e deixou, durante uma tetnporada, de aparecer nos chis em 
dias de chegada de paquetes. CornecBra ent io  l a n ~ a n d o  ma0 
de outros expedientes, n8o menos engenhosos, e dos quais 
conseguiu salr-se bern. 



Uma tarde,(l) o <Flsico-M6r. lembrou-se de  entrar no Su- 
premo Tribunal de Justiqa. 

N%o conhecia ali ningubm, nem qualquer assunto ali tinha 
a tratar. 

Era apenas urn autdmate guiade pela curiosidade. 
Por coi'ncidencia, esbarrou, kogo 6 entrada, com um indivi- 

duo que  havia sido h6spede do hotel em Viana, onde ele f8ra 
corretdr, e que, por qualquer assunto, se encontrava ali no tri- 
bunal. 

0 *Fisico~, n l o  querrndo perder a oportunidade, sentou-se 
ao lado dele, e depois de trocadas enire ambos algumas pala- 
vras banais, exclamou, fixando demoradamente o seu interlo- 
cu tor : 

-Mas... agora reparo! V. Ex.a n%o 6 s0gr0 do senhor dou- 
tor Alfredo de Almeida? 

-Sou. 
- 2 E n8o me conhece ? 
- N8o; nHO me recordo de V. Ex.a - retorquiu 0 interpe- 

lado, examinando com estranh6sa o burlgo. 
-Pois eu sou primo de  seu renro!  Sou o dr. Felgueiras 

de Amorim ! 
E sem dar tempo a quc o indivlduo, que  nHO tardaria a 

ser sua vitima, saisse do seu assombro, continuou, como em 
glria tcatral costuma dizer-se, rntrito serlhor do serr p a p r l :  

- V. Ex.a esteve com sua familia na praia de  Ancora,quando 
eu ali estive, em Outubro de 1880; e sua exceIentissima filha, 
que 6 hoje casada corn o meu primo Alfredo, uma noite, perdeu 
um brinco de brilhantes no baile do Casino e fui eu, precisa- 
mente, que o encontrei. 

- Sim, s im . .  . recordo-me perfeitamente d&sse pormen6r 
- disse o antigo h6spede do h6tel de  Viana, bastante vexado 
com a sua falta de  mem6ria. 

E procurando ocultar o que 81e chamava incorrecqiio, com 
demonstraqdes de amabiiidadc : 

- LEntiio, quando ~ h e g o u  ? 
- Esta manhii. 
- E tern visto 0 meu genro. 

Deixei-o em Coimbra com a esposa e os filhinhos. S5o 
=ncantadores 0s netinhos de V. Excelencia! Especialmente, o 
menin0 l 

-2E o meu genro n80 lhe entregou uma carta para mim? 
-Entregou; mas soFri a contrariedade de  perdb-la, e foi por 

isso que nBo proclrrei V. Excelencia em sua casa. 
'Mas... caso precise dos meus pequenos prestimos em Lis- 

boa. .  . 
- Muito obrigado! Eu vim A capital unicamente para falar 

ao doutor Emllio Correia cle S i  Brandso, por causa de u m a  
questso de a ~ u a s  que esta pendente do seu despacho, e conto 
retirar-lnc breve. 

- i. Quer o senhor dar-me a honra de jantar hoje comigo? 
- Da melhor vontade !- respondeu o buriiio - Tanto mais 

que me proporciona a honra de cumprimentar suas filhas, que  
devem recordat-se de  mim perfeitamente! 

E saudando cerimoniosamente o seu interlocutor, o eFisico- 
M&r* retirou-se. 

Nessa mesma tarde, o pseudo Dr. Feigueiras de Arnorim 
apresentou-se em casa do sdgro do autdntico doutor Alfredo de 
Alrneida. 

A elegancia do seu trajo, a compostura das suas maneiras 
e a sua linguagem corrects, imediatamente o impuz6ram i 
admira~lio de todos os convivas 

E niio obstante as filhas do dono da casa haverem declarado 
que  o n5o conheciam, o *Fisico-M6r~ nZo perdeu a sua habi- 
tual fleugma. 

Valendo-se dos seus engenhosos recursos, imediatamente 
justificou o facto, airibuindo-o grande transformaqlo que o 
seu rosto sofrera corn os estragos da variola. 

Jantou com excelente apetite, contou virias peripicias da 
sua vida dc estntia~ltc e m  C o ~ r n h r a  (Cle, que nem sequer fre- 
quentdra uma escola primaria!), e dispunha-se a retirar, quando 
0 dono da casa o convidara para ir ao teatro. 

0 eFisico-Mar,, alegou ter de  regressar nessa mesma nofte 
a Coimbra, onde afazeres inadiaveis reciamavam a sua Pre- 
senqa. 

Aquele voltou entso a oferecer os seus pr6stimos, os quais 
0 burlgo nH0 deixou de  aceitar. 

Simulando contrariedade, pretextou ter sido obrigado a dar 
a0 seu procurador muito lnais dinheiro do que supunha, por 
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motivo da demanda das Lguas, e por isso receava que o capital 
que Ihe fichra nSro chegisse para satisfazer todas as encomen- 
das de que alguns amigos seus, de Coimbra, o hnviam incumbido. 

lmediatamente o sBgro do dr. Alfredo de Almeida se pron- 
tificou a emprestar-lhe o dinheiro que Ple pxecisasse, e o e.Fi- 
sic0 .Mdr fixou o emprestinlo: quatro libras. 

-Vejs o meu amigo se  precisa mais! - insistlu aquele. 
- Nao, nao; muito obrigado! Quatro libras, devem che- 

gar! Logo que eu cIiegue a Coimbra Ih'as restituirei!-afirtnou 
solenemente Luis Augusto Pereira. 

A proesa estava consumada. 
0 tempo se encarregou de revelar ao burlado a identidade 

do burlso. 
Depois de haver tentado pbr em prltica, pelo mesmo pro- 

cesso, duas burlas identicas, uma no palicio da condessa de 
Geraz de  Lima, e uutra em casa do conselhe~ro Anselrno Braam- 
camp, ambas sem &xito satisfatbrio, o *Fisico-M6r. abandonou 
temporariamente o seu carnpo de ac@o em Lisboa, refugiando- 
se no Minho. 

Qulsi um ano depois, nas vesperas de  Natal de  1884, o 
.Flsicu-Mdr. apareceu em Vila Real de Tras-0s-Montes. 

Dias antes havia satdo da cadeia de Barcelos, onde estiv6i-a 
cumprindo a pena de seis mdses de prisko em que firra con- 
denado (1) por uma das suas engenhosas burlas : apresentando- 
s e  com o falso titulo de engenheiro e corn o nome suposto de  
Alfredo de Sousa, conseguira conqtiistar o cora~Bo da filha de 

( I )  -Art.' 233." do C.  Penal ( ~ e c c a o  V - n o s  nomes, trajos, emprcgos 
d e  t i tu lo~  supostos 0 4  ~ 5 ~ 1 r p a d o 5 )  : OAquele que, tornando um falao nome. 
tentar subtrair.se, de qualquer modo 6 vigilinria legal da auctoridade pdblica. 
ou  fizer slgum prejuizo a0 Estado ou a particulares, ssr? punido com a pen* 
de quinze dias a seis mezes de prisio, ou corn muita de urn mez, aa1r.o o 
quc se acha decretado sbbre 0 Uso dc nowes iupposlu,, 110s dlr,ersos casos 
mencionados n'este midigo.,. 

0 hurl30 foi condenado par bste Art. como poderia Eer pel0 Art.' 451." 
e r e u  n.' 1, cuja doutrlna se  alusta perieitamente ao delito qtte ele praticira, 
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um abastado lavrador, cujo casamenlo fbra evitado a tempo, 
POT, a pretext0 de adquirir uma courela, o qFisico~ haver ludi- 
briado o seu futuro sagro e Pste descobrir a burla. 

Segundo o seu hkbito, Luis Augusto Pereira, ao chegar & 
forrnosa cidade(1) trasmontana, comesou imediatamente a re- 
lacionar-se corn as melhores familias da terra, intitulando-se 
estudante da Universidade de  Coimbra. Nada mais nada rnenos 
do que quintanista de medicina, em gozo de  fCrias. 

Naturalissimo seria deparar nli cam um ou mais estudan- 
tes verdadeiros que Ihe arranc5ssem a mCscara, descobrindo o 
famoso burl8o: porC~n, eram tBo ilimitados o seu arrbjo e n 
conf~anqa que depositava no triunfo dos seus expedientes, que  
nzo se  intimidnu. 

Aconteceu que, na noite antecedente au Natal, como em 
toda a cidade j& constasse que se encontrava ali de passagem 
um q r ~ i n t n r ~ i s t n  de ~ n e d i c i ~ ~ a ,  uma das mais altas individuali- 
dades da terra, realizz!ndo urn sarau no seu palacete, ao qua1 
foram convidados a assistir o Juiz de  direito, o delegado do 
Procurador Regio, o Governador Civil do distrito, o adminis- 
trador do concelho e outras pessoas de elevada categoria so- 
cial, n lo  foi esquecido o nome do j d l , e ~ n  estudante da Cfniver- 
sitla tle. 

0 eFisico. ficou radiante ao receber o convite, e ali apare- 
ceu, dentro da sua irrepreensivel casaca e sob o falso nome de  
Alfredo Frederico Fernandes, que ele tinha o cuidado de  fazer 
anteceder do pomposo qualificativo de doutor. 

0 seu aplomb n8o tardou a impri-lo I consideraqLo de 
todos os convivas, e o burlao dansou corn as damas mais ilus- 
tres da terra, polvilhando os intervalos do baile com varias 
anedoctas. 

A sua linguagem fluente deliciava a assistencia. 
Po-em, de slibito, quando Ble nurn circulo de convivas ca- 

vaqueava tranquilamente, aprorimou-se do grupo o delegado 
do Proculador Ri-gio, que havia abandonado Coimbra h& meia 
dfizia de  anos, e Ihe disparou a seguinte pregunta: 

- i EntHo, como vai agora por 15. Bsse q~l in to  ano? 
0 6Fisico-M6rs, que nrio conheci? um linico pormen6r da 

(1)- Ao tempo ainda wla. 
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vida da Universidade, sentiu fugir-lhe o terret~o sob os pBs, 
mas nHo perdeu a linha. 

Inventou uma cena ocorrida recentemente entre um quin- 
tanista e u m  lente, baralhou-a cnm a descriq5o de algumas par- 
tidas feitas aos caloiros, com a de  u m  borborinho que alguna 
coIBgas seus haviam provocado na r2publica em que se  hos- 
pedavam, etc., e tudo isto tPo rapido que nZo deu tetnpo a que 
o seu interlocutor,nem nenhum dos circunstantes, Ihe fizessem 
qualquer observaq3.o. 

Todavia, compreendeu que a sua situaqBo comec;ava a pe- 
rigar, e pretextou urn n~o t ivo  para levantar-se e abandonar a 
sala, o que  fez sem perda de u m  instante, n8o voltando a 
aparecer. 

Na manha do dia imediato saiu d e  Vila Real, onde apenas 
conseguira passar uma  esplkndida noite de Natal, e foi conti- 
nuar as  suas proesas na RQgoa. 

Ali chegara sem dinheiro, mas nem por isso deixara de se 
instalar n o  melhor hotel, escolhendo u m  luxuoso aposento. 

Para inspirar a confianqa do hoteleiro, intituliira-se Comis- 
sario de Policia. 

Casualmente, soubera que  este Jogar se  encontrava vago e 
bern facil foi A sua imaginagao prbdiga em arquitetar expe- 
dientes, nomes supostos e falsas cateyorias, nomear-se para t%o 
honroso cargo. 

Afim de evitar desconfianqas, ao mesmo tempo que dizia 
tel- sido escolhido para ocupar aquele loyar, ia afirmando que 
a sua nomeaqso oficial deveria ser publicada no UiArio do Cio- 
:~Crno, dentro de  dois ou tres dias, e que esta sua viagem obe- 
decia apenas ao  desejo de estudar os costumes do povo. 

0 dono do hotel rejubilou ao sahet- que tinha como hos- 
pede uma tXo elevada personagem. e o =Fisico-M6r. foi adi- 
cionando a o  cargo de  Comissiirio de Policia o curso de Di- 
reito da Universidade d e  Coimbra, e a descendhcia  de  uma 
das mais n6bres familias de  Vizeu. 

E com petulancia dizia o seu nome, antecedido do titulo 
de  doutor:  Dr. D. Jorge Frederico de Brito Viriato. 

A notfcia correu celere em toda a RCgoa, e momentos apds 
a chegada do burlao, ja toda a gente sabia que se encontrava 
na vila o floi*o Conl iss~r io  d n  Policia, s r .  doutor  D, Jorge 
Frederico de Rrito I/i'riafo. 

Surpreendido com a chegada da nova auforidade, o admi- 
nistrador do concelho que se encontrava enfermo e impossibi- 
litado de ir pessoalmente apresentar-lhe os seus cumprimentos 
de boas vindas, apressou-Se a mandar chamar o chefe de esqua- 
dra. que  entLo dcsempenhava as funqdes de  cnmandante do 
posto policial, e ordenou-lhe que  destacasse um guarda para a 
porta do hotel onde $3 encontrava hospedado o novo Comis- 
sario. 

0 chefe cumpriu integralmente as ordens do adminis- 
trador. 

Apresentou-se no hotel a cumprimentar o sr. d r .  D. Jorge 
Viriafo, e a comunicar-lhe que j i  havia destacado u m  guarda 
para serviqo de  srra excelencia. 

0 ~Fisico'  enlividecetl. 
Prestassem-Ihe todas as homenagens que quizessem, em 

alm6cos e jantares, sess6es solenes, espectlculos, discursos, 
etc., mas nSo Ihe colocassem urn poltcia a porta. Tudo, menos 
isso ! 

E argumentou com simutada mod6stia: 
-A minha nomeaqlo ainda nHo foi publicada na folha ofi- 

cial, e o policia Q porta do hotel dard logar a comentArios que 
muito m e  desagradam, por n8o ser vaidoso! 

0 chefe, porCm, C que n8o esteve disposto a desobedecer 
8s instruqdes do administrador, e o policia teve de ficar, muito 
embora contrariasee a rnod6sti.z do burl3o. 

Casualmente, nessa mesma noite, urna companhia d e  c6- 
micas amhulantes realizava, n o  teatro dm vila, o seu primeiro 
esP&ctaculo. 

6 
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0 ~Fisico-M6r' calculou que a melhor sociedade da terra 
n l o  deixaria de assistir & rbcita, e determinou que o guarda 
Ihc Eosse comprar urn bilhete. 

Ao rnesmo tempo, aproveitava assim o ensejo de se  vbr  
livre do  slviso, cuja preeenCa tanto o irritava. 

Neste intervalo, o astucioso burlSIo recebeu no hotel a vi- 
sita de algumas indlvidualldades em destaque, que  Ihe foram 
apresentar as  suas homenagens, e que ele recebeu ccm 0 seu 
t l o  carocterl: tico aplon7h. 

Entretanto, o policia regresshra sern bilhete algum, infor- 
mando-o de que o seu chCfe e o administrador do  concelho 
nBo consentiam que ele assistisse ao espbctaculo num sim- 
ples logar de plateia, e o convidavam a presidir, ocupando o 
camarote reservado B autoridade. 

Luls Augusto Pereira aceitou, e A noite, ao aparecer no ca- 
marote, foi alvo duma elltusikst~ca saudapo  por parte dc  toda 
a assistencia. 

Quando terrninou o espbctaculo. o ~Ffsicoadespediu-se ceri- 
moniosamenle de alguns vultos em destaque que  o acom- 
panharam ate A porta do teatro, e reco!heu a0 hotel. 

PorBm, ao chegar 5 porta, estremeceu. 0 policia, hirto, 
petfilado como urn autbmato, e que eIe, moment&neamente, 
havia esquecido, nPo havia ahandonado o seu p8sto. 

Sobressaltou-se. Imediatamente supoz que no espirito da 
autoridade Local jA  houvesse sugerido qualquer suspeita acdrca 
da sua verdadeira personalidade, e aquela obs t ina~ao do po- 
licia nLo passasse duma sentinela fr vista. 

Tirou-o desta itlcertesa o modo como o guarda se perfi- 
l ira ao av~sti- lo,  fazendo-lhe a continCncia. 

Soltou urn suspiro de alivio e, aproximando-se do guarda, 
convidou-o a retirar, pois dispensava hem as honras duma or- 
denan~a .  

0 pollcia excusou-se a obedecer, alegando a ordem que 
recebQra do seu chefe para n%o ahandollar o post0 antes de  
qualquer dos seus colegas vir rend+-lo. 

0 "Fisico' compreendeu, entzo, que  n5.o tinha outro remC- 
dio senso conformar-se com o policia & porta do hotel. 

Durante toda a nozte n8o conseguiu dormir. 0 pollcia era 
o seu constante pezadelo. 

0 s  poucos minutos em que se deixava vencer pelo sbno, 
sonhava que havia sido descoberto 2 quo o guarda estava ali, 
5 sua porta, para o capturar. 

Acordava e fa  & janela. 0 guarda continuava no seu p6sto 
e G burlzo em sobressalto. 

Jdmais havia experi~nentado, tao intensa, a s e n s a ~ s o  do 
medo. 

Luis Augusto Pereira, nLo obstante a sua audacia, que o 
levava a par em prbtica a s  mais engenhosas burlas, chamando 
a si tittllos e profis6es que n5o possufa, ludibriando descara- 
damente aqueles que  escolhia para suas vttimas, por muito 
argutos que fossem, era medroso. 

0 mOdo que dele se apoderava, ao julgar-se descoberto, 
era superior ks suas f o r ~ a s ,  e estava em absoluta contraposi- 
fHo corn o arrojo e bom humdr corn que respondia aos inter- 
rogat6rios a que a policia, por mais duma vez, o sujeitbra. 

Nessas ocasi6es a sua timidez dissipava-se paka dar logar 
a uma outra facita do seu ternperamento: a petulancia corn 
que  revpondia as autoridades, relatando, pormenoris8damente, 
com humoristno que  atingia a hilariedade, as suas probsas. 
Fazia mesmo u m  certo alarde ao  descrev8-las. 

No entanto, o pavdr (1) que  dele s e  apoderlra, suscitado 

( 1 )  -- 0 mCdo t ~ m  merecido aturado cstudo a varlos psicblogos. Na RPvue 
Medrcai, de Paris (Ano 1908, N ', 5 ,  pg. 124)  Camilo Mellnand annil8l.o 
sob urn panto de vista. especial : pretendt encontrar a cauea psicolbglca do 
medo, ou antea, a ideia, a imagem, o estado especial quc o ~~~~~~~- Comepa 
Por dlstinguir a cnusa imedlata, quc 6 lisiol~igtca, e a causa rnediata, quc d 
P~Icol6gica. sendo d e  opinlao que a prirneira reside no organhmo. 

Diz hielinand : -0 sentimento do  mado deve ser produzido pot urna 
PerturbaqLr gerai do corpo : o c o r a ~ g o  palpita, a gnrganta contrae.Ee c seen, os 
m e m h r o ~  parecem paralisadose asvlsceras cncolhem-se. As suaa causas podcm 
rtduzir.se a quatro : o rn.?do da morte do desconhccido, dos sorrimentos fisi- 
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pela permanencia do  polfcia A porta do hotel, levara o .Fisico- 
M6rp a abandonar a Xegoa no dia imediato. 

Tinha, pois, que alegar qualquer pretext0 que  justificasse 
airosamente a sua  brusca retirada, e n l o  tardou a concebs-lo. 

Chamou o dono do hotel e disse-1he que  tinha cle ir ime- 
diatamente ao  Porto buscar sua esposa, e recomendou-lhe que, 
se na sua ausencia, o carteirn trouxesse urn vale de cem mil 
reis, que  j i  esperava receber na vCspera, Ihe dissesse que o 
depositasse na Estaqao Telegrafo-Postal, que  ele, no seu regres- 
so, ali o Lria recebcr. 

0 hoteleiro onviu-o atentamente e oftreccu solicito ; 
-Se vossa excelencia tem necessidade de algum dinheiro, 

eu posso emprestar-lh'o ! Talvez niio viesse prevenido ... 
- Obrigado. Efectivamente n l o  esperava a despPsa que vou 

fazer nesta viagern, mas.. . 6 possivel que me remedeie com 
o dinheiro que  ainda tenho, embora seja pouco - observou 0 
eFisico-Mbr', seguindo o seu habitual sistbrna. 

E o dono do hntel voltou a insistir, mostrando-se ofendido 
por ele n%o aceitar a sua  oferta. 

Aceite, sr.  dr. D. Jorge Virjato !- teimava o p6bre ho- 
mem, rnuito longe de supirr que estava tratando corn urn dos 
mais famosos burlbes. 

0 'Fisico-Mbr. condescendeu, e o hoteleiro, radiante por 
poder ser prestavel a o  seu ~ I t ~ s t r e  h6spede, fdra buscar uma 
mignifica manta de viagem e entregara-lh'a, ao rnesmo tempo 
que lhe passava para as miios duas notas de  dez mil reis e dizia: 

- Leve 6sta mantasinha para se agasalhar na viagem, que  
as  noites, aqui para Cstes sitios, 680 rnuito frias ! 

0 burl20 ponderou : 
- NHo se incdrnode! Eu gosto pouco de usar coisas que 

1190 sejarn minhas! A's vezes, pdde haver urn descuido, per- 

cos e das emopaes, A prlmelra vista, poderh julgar-se que o la50 enire estas 
quatro eapeeies de medo sela x m p r e  a dor ou o ma1 que rIa nos causa ; po- 
d m ,  observando atentamente os factos, rcconhece-se quo, em certos casos, o 
m@do se produz ante a esperanca dc urn p r a z e r  ou dr  uma alegria. N o  ho. 
m o m ,  tudo quanta cantrarie as seus hebitas edquirldos ou quobre a contin~ti -  
dade da sua vida, P contr6rin A sua naturera e. por isso, geralmentc, Ibe causa 
r n € d o . * ( M .  B.-Val. 3.'. pg. 761. 

No seu livro .Do Crime., nno 1928, pgs. 213.214, o Dr. Mario Monteiro 
ocupa.se dCste mesmo assunto. 

derem-se ou estragarem-se, e. .  , aibm disso, o rneu amigo 
deve lembrar-se que  quern cspresta n2o rnclhora ! 

Sendo o cdrnulo da  desfa~atez,  era talvez esta a primeira 
vez que  Luis Augusto Pereira n%o mentia. 

Porem, como n dono do hotel teimasse e a manta e o di- 
nheiro a seduzissern, aceitou a generosidade, e nessa rnesma 
noite o burlHo abandonou a RCgoa, para nao rnais voltar, ven- 
do-se assim livre do policia que o administrador do concelho 
Ihe havia mandado colocar d porta, e tanto sobressalto Ihe cau- 
sAra. 

Esta e outras p rohas  do cFisico-Mhr. ainda hoje sSo lem- 
bradas na Rigoa e em varias outras terras do norte, onde ele 
s e  tornira conhecidissimo 

Luis Augusto Pereira regressera a Lisboa. Encontrava-se 
aqui h i  poucos dias, quando se deu urn grande incendio no  
quartel de  infantaria 5, na  Crraca. 

Entre os muitos curiosos que  apareceram, urn se destacava 
dos demais pela sua  excessiva loquacidade nos comentirios 
ao modo como 0 fbgo havia irrompfdo tko bruscamente, e 
f6rma como 0s bornbeiros procediam aos trabalhos. 

Era o aFisico-M6r~. 
0 seu aspect0 jL nHo era o mesmo de quando aparecera 

pela primeira vcz e m  Lisboa, fazendo prodigins da e q u i t a ~ l o  
e chamando sdbre si a atencso dos f req~enladores  da Casa Ha- 
vanOsa e do Teatro de S .  Carlos. 

A sua indutnentiria era Inuit0 diferente, e o seu aprumo 
havia desaparecido. 

A doenqa terrivel que o vitimira mais tarde corneqava a 
fazer os seus estragos, auxiliada pela vida desregrada que  o 
burlao passdra naqueles ultimos tempos. 

Na multidao de populares que rodeava o quartel em cha- 
mas, encontrava-se, d paisana, 0 antigo cab0 Jacob. de Policia 
Civica de Lisboa, que  irnediatamente reconhecsra no gFfsico- 
M6r. o mesmo individuo que, momentos antes, havia notado 
fi porta duma taberna do Largo da  Oraqa, comendo urn quarto 
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de pa0 em fraternal convivio de  alguns cadastrfidos queanda- 
vam sob a vigilancia da pollcia. 

Este pormen6r nHo deixa de  ser curioso na biografia de 
Luis Augusto Pereira, p x  denlonstrar a manifesta decadencia 
que comeqava a acentuar-se na vida do gatuno o ' a ~ x i ~ , .  

0 s  seus cornentarios sdbre o incCndio e d f6rma colno os 
bombeiros procediall1 B sua cxtinq8o. despartal,alrl ainda mais 
a curiosidade do cab0 Jacob. 

NHo suspeilando de que  estava sendo tZo atentamerlte 
observado pelo hhbil ajirnta policial, o ~Fisico-M6r*,conti11ua- 
va a sua critica, intitulando-se chefe dos bornbeiros volunth- 
rios de Viana do Castelo, o que  mais avalutnou as suspeitas do 
seu observador. 

EntLo, o velho Jacob aproximou-se dele e interrogou-o. 
0 'Fisicol readquiriu momentaneamente a sua habitual 

petulgncia, desta vez bastante prejudicada por a sua indumea- 
tAria n5o corresponder d posic80 social que ele dizia ucupar, e, 
num assotno de dignidade ofendida, censurou a atitude do 
cab0 Jacob, afirmando-ihe que al6m do ser chefe ( 1 1 1  bornhci- 
ros voluntdrios dc Vi,ians do Csstelo era filllo do govern:~do,- 
civil desta cidude. 

Aquele deixou-o fala)., e convidou-o a acompanhA-lo ao Co- 
rnissariado da 1.. divisao, ao tempo instalado no pfltio de  D. 
Fradicjue, onde se esclareceria a sua identidade. 

A sua boa estrela cotnecava a abandon&-10. 
Acompanhou o seu captor, e deu entrada num dos cala- 

boucos, onde se conservou at6 que  o Cotr~issirio interino, Pau- 
la Santos, constando-lhe que o prbso dizia ser filho do gover- 
nador civil de  Viana, se decidiu a interroga-lo. 

E tSo piamente acreditou nas afirmaqdes do burlgo, que  
consentiu que ele saisse do calabouqo e permanecesse no seu 
gabinbte, at& que o cab0 Jacob erplicasse o seu gesto. 

Quando &ste regressou, Paula Santos censurou-o peta 
prisao que  havia feito. pois que o h o ~ ~ i e ~ i i  afirmava scr filho 
ifo gocer~iador civil  de Vkna d o  Castelo, e cornandante dos 
bombe~ros volunf~r.ios da rnesma cidade, e Jacob talvez n&o 
pudesse justificar, satisfatbriatnente, o seu gesto, que  ele, Co- 
misskrio. classificava de precipitado e imprudente. 

Por4m, o cabo n8o se  deu por vencido, e pediu ao seu 
superior que o deixasse conduzif o preso a urn sitio, onde, 
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porcerto, ele seria reconhecido, e assim confirmarla as  suas 
suspeitas. 

0 Comissario anuiu, e Jacob saiu da esquadra com o 
'Fisico-M6r. 

Ao passar com este na Mouraria, deu-se um encontro 
inesperado : o sdgro do doutor Alfredo de Almeida, que pas- 
sava casunlmente no local gquela hora, e a qucm o burliio. 
quando pela primeira vez estivera etn Lisboa, havia extor- 
quido engenhosamente quatro libras, intitulando-se amigode 
seu genro e sob o falso nome e profissao de dr. Felgue~rss 
de A a n r i r . ~ ,  reconheceu-o imediatamente e embargou-lhe o 
passo. 

O .Ffsicc-Mor" esforsou-se por demonstrar-lhe que n%o o 
conhecia, afirmando n&o ser o mesmo individlio, e, tornando 
a invocar a sua falsa qualidade de cornandante d e  bombeiros 
e filhn do governador de Viana, rebatia violentamente as acu- 
sacoes e insultos que aquele lhe d~rigia,  e confirmavam em 
absoluto as suspeitas do seu captor. 

A mascara, porem, n l o  tardou a cair-lhe aos pCs, ante as 
afirmaqbes categdricas do burlado e o sorriso de  triunfo do 
velho cab0 Jacob. 

Luis Augusto Pereira estava finalmente descoberto como 
um dos mais h i ~ e i s  burloes da sua Bpoca. 

A psicoiogia 6 a parte da filosofia que trata da alma, das 
suas faculdades e das suas operaqdes. 

HA fen6menos psiquicos que se  apresentatn sob vPrios 
aspectos, dignos d s  estudo pela sua complexidade, que se fi- 
Hatn num m6rbido desequihbrio mental que  a muitos &re- 
bros normais repugna acreditar. 

A despeito das suas facukdades intelectuais bastante nota- 
veis, servidas por uma extraordinkria arg6cia e espirito in- 
ventivo, Luis Augusto Pereira, o 'Fisico-Morx, examinado no 
vasto camp0 da ciencia psiquiAtrica, habilita-nos a considera-lo 
um psicbpita. 
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Em uma das suas obras juridico-psiquigtricas, o Prof. 
Sommer, ( I )  cita-nos o caso de  urn individuo, de origem brets, 
que  pelo engenho das suas burlas e processes de furto, mui- 
to semelhantes aos do 'Fisico.Mor7, 6 classificado psichpata- 
constitucional. 

FBsC (2) igualmente nos cita virios casos d e  individdos 
observados pnr ele, que a jus t i~a  arremessava para 0s circeres 
e nHo para uma casa de  saude, oride melhor estariam, posio 
tratar-ss? de deliqiientes que  muito aproveitarlam com os be- 
neflcios de  urna criteriosa assistencia psiquihtrica, e que  o con- 
vivio s6rdido nas prisUes mais agravava e desetlvolvia as suas 
t lras.  

Entre n6s, os mais ilustres psiquiatras e criminologistas 
tern abordado Cste problems, insistindo pela inadiavel neces- 
sidade d e  se construir mais manicomios do quecadeias, e duma 
mais larga e desenvolvida assistsncia a deliqCientes anormais. 

Para estes, Cddigo penal deve  transfornmur.se e m  far- 
rnncopeia, e n e17xd;-in e m  llospifal., como nos diz, em uma 
das suas mkximas, o poeta Tomaz Ribeiro. 

0 Doutor Luis Cebola, ilustre Director Cllnico do Manicb- 
rniodo Telhat, formlila, em unla das suas intoressantes dbras, (3) 
as  seguinies preguntas : 

" r: QUP f o r p  rrlrsterrnsa irnllelc o hornem 5 gr:itica cie 
r?cfaridos crimes ?a . d Quc porirr irrcsistiv-el o far  regressar- no itrfinlo ustado 
ria n~~i inai idai /e ,  ~n t . smo  qu.?/>do as suss coi1disf5cs da  ~,ir/n 
l /?e  procfigal!zarn I~oirrarias, fortuna e rnando ? 

E conclue: 
"Sb achamos n ex-plice~Eio e m  c i e t e rminn~~  tes rrlBrbidns 

~ f e  origern czrebr-nl. 
'Irlcspaz de se dominar,  pol- fr41fn d e  in;bi~,?o, ailtc r!nla 

idein tBrr.;r quc. n sednx, ou  urn repelso do inst info fer-ox q u e  
a17dn atiormecidcl n o  fuirdo d a  srrb-corisciPricia, a vertigem 

(1) - Krirninalpsycholagie und stra~rechlicha Peychapaihologie auf natur- 
rvissenschaftilcher Orundlage. J .  A. Barth. Leipzig, 1904, p g e  lX3 a 185 

(2) -La f a ~ n i l l e  nevropathique - Theorie teratalogique dc i'hhreditl et 
de la prCdisposltion nrorbides rt de la di.ger~irescenco. 2 . c  ed i t . .  1898. pgrs 
23 a 28. 

(3)  - Psiquiatrla Saciai Lisboa 1931 - Fag. 56. 

DO CRIME E D A  LOUCURA 

d o  abismo desvaira-o, empolga-o,  absorve-o; e, lopo ap6s a 
descarga riervosa, sente unl alfvio indiscritivel. 

*Alguns crimirrosos chegarn a urdir previarnenfe n sua 
defesa, corn tal engenho e art?, q u e  aos profanos se Ihes afi- 
gura estranho o parecer dos  fnddicos forenres n o  senticlo pa- 
toidgico. Quere dizer : o set! espfrito p6de evolucionar bas- 
t a ~ ~ t t :  !?a esf6ra inteiec f i v q  Se/II o currespor~dente paralelis- 
m o  11s do senfin7ent0, qire firnu dt2bil o u  nulo, 

'4 nervers lo  d o  senso nloral~riio Ihespermitiu urna nopso 
c lam ?a su4 responsabilidade, enlbora patenfesssem argd-  
cia atraves durn Iongo periodo cia premcdi ts~Hu.  

~Evr 'de~~ te rner~ tc ,  n socicdadc t em  o dr'reifo d e  se PI-eca- 
ver contra esses sSres rnal8ficos. Todavia, as leis yue  a ser- 
vem, estgo eivadas d u m a  falsa psicologia.~ 

dQue forqa misteriosa impella o eFfsico-M6r* B prfitica 
do8 seus crimes ? 

d Nao a devemos atribuir a determinantes m6rbibas de 
origem cerebral ? 

L A vertigem do abismo n%o o desvairou e absorveu ? 
A estas tres interrogaqaes corresponde a convic~Bo que 

mantemos de que o deliqiiente de  que nos estamos ocupando 
era, de facto, um psicdpata constitucional. 

0 Prof. W. Weygandt (1) ensina-nos: 
#Sob  a d e n o ~ n i n a ~ a o  d e  psichpatia se compreendem as 

anomalias psiquicas que  se caracterisarn clinicanlente por, 
ern peral, n.50 aprese!itarern graves perturbaf8es ~nen ta i s ,  e 
q u e  s6, exc~pcionalrnente ,  sZo Ir~butArias cle trntamento esta- 
clonQrio Na'o o b s t a ~ ~ f e  a relativa integridade das suas facu!- 
dacies me~l tz i s ,  o psicbpatn prod~iz-110s a inlpressdo de  algo 
anbmalo psiqzricamente, de rirna a!?ormalidadr ern q~ ia lquer  
das rnriltiplns facetas do  psiquismo, origcnt cie um.2 conduta 
desorde~lnda q u e  d causa frecjuunte d o  seu desequilibro 1 1 3  

vida social, 
.A crirninaliciade P muito  elevacla e r~ t re  os  psicdpdtas, 

inclividJos que  aLentarr1 freqiier~ternente contra a vida, a pro- 
Priedade, os  hens costumes, etc. 

=.Urn exen?plo perfei fsrnente definido d s  psicopatfa r1os 

(1)- Psiquiatria Forense, W. Weygandt, 1928, pgs. 259 e 2 7 2 .  (cap(. 
tu10 V - Psisbpatlas) 
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oferecem os casos de pseudologia fantlstica, os psicapatas 
mentirosos (mitdmanos) e IarLpios constitucionais, individrjos 
quq favorecldos pela anestesia moral, procuram, desde a 
sua infancia, viverem A custa de outrCm, valendo-se de pro- 
cesscJs cl'e refinada astdcia, procuraildo, a todo o trsnse, sa- 
tisfazrr a sua vaidade e 17ecessidades, sem atender aos tnrios, 
r se julgnm numa s~tuaFdo  que ,330 drsfrutarn, creada pel0 
sell esj.%'rito illventivo. 

' E m  regra geral, tmto-se de individdos de acanhatln ill - 
teligencia, mas extremamente ousndos e de ferfil poder ima- 
ginativo, que persistem em fazer acreditar as suas mentiras, 
por largo espaco dr tempo, durantc o qua/ rennvam, cons- 
tantemente, as scas vitimas. 

'Observarn-se tan~bern estadps de transiclo corn a histe- 
rfa ou degenrresc&ncia histkrica. 

'Estes psichpdfas manifestam uma especial tendrncia A 
fraude, ao furto, d calu'nia, e a mganar com falsns aparen- 
cias. 

Ajustadas perfeitamente estas doutrinas 6 personalidade 
de Luis Augusto Pereira, somos frlr~ados a reconhecer que ele 
deveria ter sido submetido, rnais a uma aturada e criteriosa 
terapCutica e vigilancia num estabeIecimento psiquiltrico, do 
que ao internamento num cLrcere, em que mais facilmente 
encontrou terreno propicio ao cultivo e desenvolvimento dos 
seus mdrbidos instintos. 

Ignoramos - por nada encontrarmos que nos elucide, em 
toda a documentaqSo existente sabre o 'Flsico-M6r. - o mod0 
como decorrsra a sua inilncia, quais as doen~as que tivdra, e se 
na sua ascendencia existira qualquer caso de aliena~lo men- 
tal. 

ComeqLmos por dizer, ao iniciarmos este relato, que a po- 
ILcia jftmais conseguira descobrir qua1 a verdadeira paternida- 
de de Luis Augusto Pereira. A falta de todos &stes esclareci- 
mentos, quasi nos imposslbilita de podermos concretisar a 
nossa analise, atribuindo, como factor principal dos actos do 
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deliqtkente, uma hereditariedade m6rbida que expIique a sua 
degeneresc6ncia. 

Todavia, e porque nos inclinamos a acreditar nessa pos- 
sivet hereditariedade, vejamos o que dizem os Mkstres: 

Na 'Classifica$io e Sistern5tica Geral das Psicoses", o ilus- 
tre Prof. Doutor Sobral Cid, Director do Manic6mio Bombards, 
e Lente de Psiquiatrla na Paculdade de Medicina de Lisboa, ex- 
p6e a seguinte doutrina : 

',4 hereditariedarle m6rhida e.~plica a d-generestencia, 
permite, de certa maricira, preve-la, mas nSo basta para a 
defiilir pr5tiCnrnerl te. Assin?, rmra y ue n nor50 dr degene- 
rescencia possa ter u m  alcence prAlico e possibilidades de 
aplicaflo clinica, faz-se nlister invrstigar, priviarnentc, se al- 
guns caracteres existen? l ie drdenl psicoldgica, ffr~ncionnl ou 
rnorfoldgica, que nos perrnitn~n demonstr&l~ clinicammte, e 
nos ajudem 3 reconhecer o degrnerado onde ele se sncon- 
Ere, e mesmo quando ele airrda nao fOi afingido pela alier1~- 
$So mental. 

' A  noslo da hereditariedade - continda o eminente Prof. 
- st5 adquiriu irnportzncia gunndo Aloref, e depois Magnan, 
cferir.aram dela a 1ntrodun:ram na l~siquiatrfa 0 conceit0 dou- 
tringrio dn degeneresc6nria. ( I )  

(t) -- .A dcgeneresuGncin, tal como Morel a deflniu, 6 um.processo m6r- 
bldo que akcta a prdprla estirpe, e que tendo o aeu porrto de partlda nas in. 
flvencias deleterias do meio fislco e moral-conatitulq8o geoldglca do ~610, 
mibmas, antoxtca~&es, mlslria, lnsalubrldsde prolisslonal, vlcLos e dcsregra. 
mentoa dos costumes-se exprime nos indlvlduos por desvlos do tip0 hIgldo 
dm espCcie, transmissiveis heredltbriamente, e evolucionando progreasiuamente 
para urna completa degradach. 

'Na tahela seguinte, extralda das obrae de Morel. e que ainda hoje d clPs- 
pic0 cltar, Inscrkve-~e esquemiticamente a histdria de ulna tamillaatingidapela 
degenerescencia neuro.psicopittca: 

41.' geraqlo: Nervosismo, temperamento nemoso, incapacldadc moral. 
eXCCBSOS. 

,2.a geraqllo: Tendencia 6 apoplexla, nervoses grsves (eptllpela, hlstcrla, 
hlpomndria) alcooiismo. 

-3.a geraqia: Doenqas mentais (demgncin precoce, loucura racioclnante) 
sutcldlo, fraquesa de espirlto. 

4 4 . '  geraqio: Idiotla congenlta, monstruosidade, suspenSPo do desenvol. 
Vimento, degenerac8o crelinosa. 

'Nela se patenteia claramente a lei que, lnexor4velmente, preside no pro- 
ccSSo degenernilvo: o sgravamenla pragresslvo das laras, ate que s Inviabill- 



Mais sdiante, e na mesma obra, referindo-se exclusivamen- 
te a Magnan, diz ainda o Doutor Sobral Cid: 

"Magnan e os seus sequazes inclurram na chamada de- 
generescencia hereditAria ( 1 )  toda a estensa galeria de  per- 
sonalidades abr~ormes e de estndos nldrbidos que 1:ai desde 
os desequilibrados superiores e geniais ate aos imbecis e idio- 
tas, passando pelos emotivos, insthveis, obsessivos, impulsivos, 
hipocondriacos e loucos morais, 

Depois do "Fisico-Mbr' haver sido capturado no Largo da 
Oraca pelo cab0 Jacob, comegaram a aparecer contra ele, dima- 
nados de diversas comarcas, varios mandados de captura. 

Como o primeiro fosse das autoridades de Viana do Caste- 
lo, foi para ali que a polfcia de Lisboa o enviou, de cadeia em 
cadeia, durat~do esta dolorosa e fatigante jornada cCrca de trbs 
mbses. 

Em Viana cumpriu a pena de seis m&ses de prisilo, e, ao 
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ser restituido ti liberdade, voltou a Lisboa, nHo o gatuno dandy 
de outros tempos, mas andrajoso e bastante doente. 

A sua acentuada decadencia comeqava a ceder logar h ex- 
piaqBo dos seus crimes, e esta corroborava, em parte, a mlxi- 
ma de Hesiodo (1) : " A  partir do momento em que o homem 
,yetica 0 crime, entra-llle o castigo no cora~80 , '  

0 "Fisico-M6r. nHo se confessava arrependido dos seus 
feitos, mas, L sua pratica atribuia, supersticiosamente, a terri- 
veI doenqa que lhe corroia o organismo. 

0 s  andrajos que lhe cobriam o corpo j i  esquel6tic0, e lhe 
davarn urn aspect0 miseravel, impossibilitavam-no de realizar 
as suas engenhosas burlas. 

A policia vigiava-o. 
Decidiu entzo ir explorar o Alentejo, onde ninguem o co- 

nhecia. Nesta provincia praticou vlrios furtos, e de novo re- 
gressou A capital, onde o chCfe de policia,Alexandre, Morgado, 
(2) ao tempo ainda cabo, o capturou, dias ap6s a sua chegada, 
por ele haver furtadoum guarda chuva num cafe de camareiras, 
mais conhecido pelo Caf6 do Baldomero, na rua Serpa Pinto. 

dpde e a infeoundidade dos liltimos produtos extingue, auiomhticamente, a des- 
cendenda s o  cab0 de um pequeno nlllmero de  geracocs. 

.A doutrina d t  Morel 6, sobrctudo, uma vasta slntese nosogrifica. 0 seu 
objective capital C demonsirar que toda uma aerie de  fdrmas de  loucura eur- 
gem inexoraveimente no indivfduo. como a resultante fatal de uma sucessao 
concrtenadn de  ten6rnenos pntol6gicos passados nos seus ascendentes.. (Classi- 
fica~8o e Sistembtica Gerai d n s  Ps~coses  --Prof. Sobr.sl Cid -1024- pdgs, 
6, 7 e 81. 

(1)-eMngnan, ao mesmo tempo que, desmedidamente, ampliava os confins 
dn degeneresc€ncla heredit8ria. reduzla.lhe os limites. banindo dos aeus do mi^ 
nios o grupo nosoidgico constitutdo pela o~aoia ,  a rr~ela,~coirs, e ioucurrr e -  
riddicn, a parsnoia e o deiirio crdnico sistemnt~asdo. 0 cllebre alienists pa. 
rtslense n8o i g n ~ r a v a  que  estas psicbses sio tipicamcnte constitucjonais e mais 
heredltiriae ainda que  as pr6prias psicbses dos degenerados, poi8 se estas iilti. 
mas se sucedem a t ravh  das geraF*s lob formas diversas-hereditnrieiiade 
heteromorfa-,as prlmeiras se reproduzem sempre lguais a sl prdprlas, se- 
gundo a s  ieis da hereditariedade biolbgica, como uma doenca familiar. Como, 
porkm, nesies psic6pstas s e  n i o  acumulam 0s famosos estigmaa degeneratlvos 
que  o concelto da degenerescSncia requer, nem se encontra no seu psiqulsmo 
o fundo de  desequillbrlo mental indispensrivel para a caracterlzar, Magnan ex- 

dulo-os resolutarnonte da farniila dos degenerados, tanto mais que  a w o l u ~ i i o  
regular e os quadros tlpicos destat psicbses se opdem de  certn manelra Ps psi. 
d s e s  degenerativas de sintomatologia atipica e rnarcha saltuirIa. 

Corn elms constituiu pois - e muito le~ltlmamente-urn grrlpo A parte 
Sdmente em vcz de  o caracterizar pelo que  ele fern de tipicamente esrencinl- 
n rigorom transmissgo hereditaria das psicbses ou da constituPcBo pslc8pltica 
cspcclfica que  lhe serve de  base-Magnan desprezou Cste caracter dominante 
w e ,  taxatjvamente, as define, e Iimitau-se a atribui-la5 pl.edisposi~Bo heredi. 
t i r ia na sua forma mais simples e ligelrr -llrudBpuSi$Io rninrma que, em 
Qua apinlBo, n lo  chega a cornprometer permatlentcrnente a dinirnlca das fun- 
%Bee cerebrais. Asslrn, a doutrina da degenerescCncia arrasta-nos a esta conclu. 
slo t i0 absurda coma paradoxal: atrlbufr ti hortditarledade. no seu mais ele- 
VUdo grau, as psicoses degeneratlvsa que nao s i o  prirprtamente hereditdrias, e 
filtar na simples predisposi$ao as psicases constituclonals que. dentro da psi- 
quiatria, sdo o mars irrecusivel exernplo da hereditariedade.. (Clnssificn~Bo e 
Sjstem8tica Getni  das Psicoses - Prof .  Sohr;zl Cid 1924-pdgs.  11 e 12). 

(1) Poeta grCgo do sSculo rnl ou rx, antes de  Crtsto, nascido em Ascra 
(Bedcia). e autor de verias poesias de  caracter religioso, dldactico e rnoml, en- 

eles: 0 s  tr;ibalhos c os d,as ,  e Theoxonre, havendo, nc entant0,quem afir- 
me qrle esta dltima pertence talvez a atgum dos seus discivulos. 

(2) Poi urn hPbii e ze1o.a funcionPriopoliclai. a QUem 5e deve a fundn- 
Cao do Albcrgue das Creanqas Abandonadas, e a publlcacAo da UOnlerla do6 
Criminosos CClebresS. 
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Poi o seu dltimo furta. 
Entretanto, a policia de Evora enviava 6. de Lisboa o pe- 

dido de  captura do famoso burlao, que aIi havia p~-aticado, 
quando da sua passagem pel0 Alentejo, uma dassuas proesas. 

Para ali fdra itnediatamente enviado, de cadeia em cadeia, 
sendo julgado pouco depois, e condenado a seis meses de cPr- 
cere. 

A tuberculose, porern, nZo o deixara cumprir a pena im- 
pasta, e na noite de 9 de abril de 1886, num ca labou~a  da ca- 
deia de Evora, depois duma aflitiva agonla, daixvu de existir 
Luis Augusto Pereira, o ~Ffsico-MBr', que foi, indubitlvel- 
mente, o mais famoso burigo daqueles tempos. 

Diogo Alves 

(Hornicldio e Roubo] 

Antecedentes de Diogo AIves-A influencia de uma mulher 
perversa nurn ecplrito Iraco- A Parreirlnhar - Perversdes 
sexurtls-Na senda do  crime--0 Aqueduto dao Aguas Livres 
- 0  assalto d capelistc da Calgada da Estrela-0 nssassfnio 
da R u a  das FIdres - Um servo modelo-0 castigo de Judas 
-A descobertn do crime -0 depoimento do dr. Andrade 
-Novamante o Limoeiro-0 alcool e a criminalidade-Pros- 
titutas e I.adras-0 Aljube-0 julgamenlo-A filha da .Par. 
reirinha.-Sentensa-A pena de morte- Execucdes-Exlme 
psIcoIhgiro-Poicbpatla -Exime crBneoldgico- Anomallaa 
- Consideracoes sdbre antropologla criminal - Conclusdcs 



Dcsenho extraido de uma gravura da tpoca, que contenl a se- 
guinte inscri~Bo: 

SO Celebre Diogo A l ~ ~ e s ,  indiciadn como Aurtor do rouho e b d r  
barns assaasinatos, perpetr;ldoa em toda n familia do D.or Ari- 
drarle, corn circ~zrristancias de qrre nKo P cornernors~Bo na Esia- 

tistir.? dos CRm4ES. 

J .  L. C. desenkou do pmprio, e Iitk IS40 Off. LLkog du Sador Lr." 

N o  Muse" de  Anatornia da Escola Medico-Cirirrgics de Lis- 
boa, existe unl crdneo que prende a atenqlo do visi- 

tante estudioso, pelas varias anomalias osseas que apresenta. 
Uma simples e amarelecida etiqubta nos esclarece: 

~ s t e  craneo, unica recordacHo que resta do farnigerado 
facinora, cujos crimes, pela hediondez em que forarn perpetra- 
dos, assombraram o pais inteiro e passaram al6m fronteiras, 
estando ainda na memoria de alguns antigos, e cuja fama te- 
nebrosa tern perdurado atraves geraqdes, encontra-se ladeado 
pelos craneos de dois assassinos, cujos feitos, igualmente tene- 
brosos, ficaram assinalados na Histdria d o  Crime: o N.0 3.038, 
ds Ambrcisio da Costa, assassino e amigo de Diogo Alves, e o 
H.0 3.043. de Francisco de Matos Lobo, d o  qua1 j& aqui nos 
mupbrnos. Encontram-se istes trbs crdneos na prateleira 6 
do armir io 38. 

Muito se tern escrito at& hoje shbre os crimes d&ste famoso 
assassino, por vezes romanceando as suas faqanhas sanguina- 
ria$. 0 s  crimes de Diogo Alves, o ~ P a n c a d a ~ ,  foram celebrados 
am toda a imprensa. Publicaram-se folh@tos baratos, romances 
de mais ou menos fblego, e, ate no teatro, surgiu urn drama em 
4 actos e 6 quadros, da autoria de JosC Francisco Eqa Leal, 
w e  obteve bastante sucesso em varios palcos de Lisboa e da 
Provincia. 



DIOGO ALVES 

Diogo Alves nBo era portuguks. 
Nasceu na Galisa, na  ErPguesia d e  Santa Oertrudes, do bis- 

pado de Lugo, n o  ano 1810. 
Foram seus  pais Anselmo AIves e Rosa Alves, honesios 

trabalhadores rurais, nascidos na mesma povoaq8o. 
Muito cede corneqou a ajudh-10s nos  trabalhos n o  campo, 

ate que,  ao  atingir os  13 anos de idadr,  aqueles o mandaram 
para Lisboa, onde muitos dos seus  patricios conseguiam acu- 
mular dinheiro q u e  lhes garantia uma velhice desafogada. 

Lisboa ern, nesse tempo, o que  a America do Norte foi 
para os  portugukses ap6s o period0 da Grande Guerra: u m  
lindo sonho dourado. 

Chegado 8 capital, onde  n8o conhecia ninguiim, Diogo 
Alves teve a sorte de  encontrar, corn relativa facilidade, u m a  
colocaqPo que  lhe garantia os meios de  subsist@ncia. 

Empregou-se coma moco de  cavalariqa numa das mais 
abastadas casas de Lisboa, passando, a breve trecho, a desem- 
penhar as funq6es de  trintanirio, e mais tarde as  de  boleeiro. 

0 seu contiportamento era exemplarissirno e a sua serie- 
dade depressa Ihe grangeLra a estima e protecqao de  seus 
amos. 

Corn frequsncia escrevia a seus  pais, que, de l lgrimas 
nos olhos, liam com enlevo as  boas noticias q u e  seu filho 
lhes enviava. 

Diogo Alves viria a ser  urn grande homem-pensariam 
certamente os  seus  pobres pais, recordando-o com saUdade. 
muito longe de  pressagiarern que  seu filho seria, n so  u m  
grande homem d e  bem, honesto e trabalhador, mas um grande 
facinora, cujo nome, t8o triste e miseravelmente, a Histdria do  
Crime nEio tardaria a registar. 

As notleias, porPm, comecaram rareando, at6 que  deixa- 
ram de  existir, e aqueles acabaram por julgar quc  ele hou- 
vesse morrido, o que  nLo deixaria de  ser uma felicidade para 
elc e u m  alivio para a sociedade, 

Morel (1) cita-nos n caso de  um conceituado e laborioso 
comerciante, de  Nancy, ter perpetrado v4rios crimes sob a 
influ6ncia delet6ria do  mau convivio que  tivkra nos has-f,onds 
de Montmartre; e Parchappe(2) conta-nos urn outro, de u m  
individrio d e  comportamento exemplar, q u e  o s  vicios perni- 
ciosos do jogo a do  alcoolismo, acrescido de  urna deploravel 
convivbncia com prostitutas e facinoras, transformaram brus- 
carnente num criminqso. 

A Cstes dois casos, que  nos seus  tratados de  psiquiatria s e  
referern os alienistas Parchappe e Morel, podemos ajustar a 
mlxirna do visconde de  Chateaubriand : (3) Cns tigres nzo  se 
~f~xnestiunrn 17.9 escold dos  hoinens, m a s  os hornens, a/g-c/m~as 
vezes, fazern-se ferozes t l a  escol;~ dos tigres.. 

cisto f ie cr-in7e e criminosos - diz-nos o ilustre advogado 
dr. Mario Montciro - f a2  parte d~lrna cibncia diffcil c cornplcxn, 
que air7d:j esta' por cstr~dar e m  todns as srlas modalidades. 
HB ~lervosisrnos mdrbidos yue veer11 d e  loilge, yuantas vezes 
desda creenca, que faxern expiils2o mnis tarde, s e m  qrre se 
eomjlr.ee~?da nen? o nhr .~~to d o  seu aparecimento, nern tRo 
pouro a sua rzz5o causal 110s yfeitos q i re  se crilicarn~. 

E mais adiante : 
* A  materia crime C t j o  diversa e contmditcir-ie e m  si 

mesmn, qire a t 6  a pr6pis rnnderna ri3rrente d t x  ideias cient f -  
ficas, aplicdveis nos factos dados corno crirni~losus, p6de ser 
falfvel se 11So fbr h e m  estrrdndn a skrie si~?ton?Stica e se, a p e -  
sar disso, r?Ho se  conhecer n ~.,ida e o feiio d e  cacfn prelcnso 
crirnirl uso .. (4) 

Diogo Alves, que,durante os prim.eiros meses que  estivera 
em Lisboa, conquistara a reputaqlo de  homem skrio, obtendo 

( I ) - ~ r a i t ~  des degCnCrescensos physiques, intellectuelles et morales d e  
I'esp+ce hurnalne-Par~s-  1859.  

(2)-Trait6 thPurique el pratique de la iolie-Paris --1841. 
( 3  - Francisco Renato de Chateaubriand, cscritor frantCs, nascido~ em 

Saint-Malo, e falecido e m  Paris  em 1348. -Escreveu:  >ltilrn, LiFnrr, d o  Crrs 
fjariisnlo, .l!nrhre<, i,'ltitrrr, dos .I hcnccrrsiTrli- P .h!emdnas d e  AI t . l n -T~~mur~ .  

( 4 ) - D O  C r i m e - 1 , i s b o s  1928- -p igs .  161, 163. 
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varies empr6stimos d e  quantias avultadas, dando  apenas como 
cauqao a sua palavra e satisfazendo integralnlente o s  seus  com- 
promissos, sofrkra dessa ii~fluPncra drlt7fCrre drj rnair convivio, 
d e  q u e  Morel nos fala n o  seu  ~ T r a t a d o  das  Degeneresc&ncias 
Fisicas. Intelectuais e Morais da Espdcie H u m a n a ~  a d q u i r ~ n d o  
o s  ricios p~r17 i r i i )~ r~s  do jog-r e do alcoolisrnci, acrescidos [Ye 
~1n7z deplordvel convivG17cia corn prostit~ifns e facirloras, que 
o transfornlaran? i)rt~scrrrnrtlte nrrm crii~linoso, tal qua1 n caso 
q u e  Parchappe nos apresenta no  seu STratado Tedrico e Prd- 
tic0 da Loucura*. 

A f r e q u h c i a  da taberna, onde c o m e ~ & r a  passando as horas 
q u e  a sua profissZo Ihe deixava livres, beberricando vinho e 
aguardente e jogando a s  cartas com malfeitores e prostitutas, 
iniciou-o nos vicios d o  alcool e d o  j6g0, e bem depressa s c  
desviou d o  caminho da honestidade. 

A lnflalncia do ama mnlher nnm espirito frnco. 

Perdida a sua  reputaqao e, e m  consequencia, a casa onde 
servia e a estima d e  seus  amos,  Diogo Alves iniciou uma vida 
d e  vagabundo, atraindo s6bre si a vigilincia policial. 

S e m  f b r p  prdpria para s e  afastar do abismo q u e  s e  abria 
a seus  p&s, a m e a ~ a n d o t r a g i - l o ,  o antigo boleeiro julgou que ja -  
mais poderia evith-lo, e nZo mais procurou qualquer modo d e  
vida honesto q u e  o reabilitasse aos olhos daqueles que,  a o  ob- 
servarem nele esta mudanqa brusca d e  comportamento, o aban- 
donaram a sua  sorte. Repelido por todos, menos por aqueles 
maus  amigos q u e  o rodeavam para jogar a s  cartas ou a laran- 
jinha e m  qualquer ignobil espelunca d a  Mouraria ou Alfama, 
quiz u m  dia o Destino IevL-lo, por intermCdio d e  u m  dessea 
falsos amigos, a urna taberna d e  aspecto sdrdido e repelente, 
q u e  a o  tempo existia na estrada d e  Benfica, a PalhavS, n o  prC- 
dio situado em frente ao caminho designado por Azinhaga das  
Aguas Bbas. 

Ali s e  reuniam tbdas a s  noites, e d e  prefer6ncia aos domin- 
gos, aiguns cadastrados e malfeitores d e  q u e m  a policia muito 
suspeitava, e v i r ias  mulheres marcadas pelos estigmas da sifi- 
lis e d o  alcoolisrno, q u e  haviam descido a o  dltimo limite d e  
degradaq8o. 

A propriethria d@ste cavil d o  vlcio e d o  crime,-pois raro 

era o dla e m  q u e  ali se nZo davam desordens originadas pelo 
vinho, jbgo o u  ciumes, e em q u e  na refrbga, por mais d e  uma 
vez, algum dos contendores flcira esfaqueado -- chamava-se 
Gertrudes Maria,eera 
conhec~da  nas ime- 
d i a ~ d e s  peio s o b ~ i -  
y u e t  d a  'Parreiri- 
nha', cuja origern s e  
atribrii ao facto de, a 
encimar a porta d a  
taberna, ter u m  pe- 
queno alpendre ara- 
medo, s u p o r t a n d o  
uma v~dei ra .  

De tal modo esta 
mulher sem moral s e  
inslnuou no  l n i m o  
d e  Diogo Alves, des-  
d e  q u e  o vira pela 
primeira vez, q u e  al- 
r u n s  dias  deoois. tlao - ~ . .  
havia Gnico fie- Local nil cstraila ile Llenfca, a Paih;rvS, 

qilentador d a  locanda e n ~ f r  n r-dlri.ro .Parrc ir inhu- ,  o r n o n f r  ~ l r  Diogo 

q u e  nHo souoesse que  /livr.s, l cvc  r i i n i i  tiib~,-i~z. 

ele era seu amante.  
Diogo Alves era un l  fraco d e  espirito, como ficilmente s e  

depreende da sua falta d e  coragem para resistir aos vicios q u e  
adquirira, e procurar regressar a sua  vida d e  homenl honrado 
e trabalhador q u e  a si pr6prio havia impost0 ao chegar a Lis- 
boa. 

Gestrudes Maria era a sua  primeira amante ;  laquela que,  
mais tarde, muito contribuira para Diogo Alves, o %Pancadax 
ser  enforcado. 

A ~Parreirhha~-Perveraiea sexnais-Ba aen- 
da do crime - 0 Aqrednto daa Agraa Limes. 

Nasc&ra Gestrudes Maria, a 'Parreirinha*, e m  Enxara d o  
Bispo, concelho d e  Mafra. 

Ainda muito nova, casou com urn honesto oper i r io  da fd- 
brica d e  Xabregas, ao tempo conhecida pela n o m e  Cnntracto 



do 'Tabaco, de quem n l o  tardou a separar-se por aquele n2o 
poder suportar o seu ternperamento irritdvel e, sobretudo, a 
sua  falta de  honestidade. 

DCste consbrcio nasceratn dois filhos : urn rapaz e uma ra- 
pariga, qrle Iicaram em colnpanhia da mBi quando o pai aban- 
doni ra  o lar. 

A .Parreirinha* continuira explorando a taberna, onde re- 
sidia con1 seus filhos, continuando a dar-lhes o s  piores exem-  
plos. 

Rarissimos eram os  frequentadores da ignobil tasca que  
nao partilhassem d o  leito desta perversa rnulher, pondo e m  
priitica a satisfaqHo dos seus  vicios sern qualquer resguardo aos 
olhos curiosos das criancas. 

Dotada durn temperamento extrernamente irascivel e vi- 
cioso, a "Parreirinha. escolhia, de  preferencia, para seus  aman-  
tes o s  homens  d e  mais perversos instintos, grosseiros e bru- 
tais. 

E 1180 Ihe era dificil a escolha entre os  rniseriveis que  fre- 
quentavarn a taberna, e que  muitas vezes, fazendo cintilar na 
luz m ~ r t i ~ a  da s6rdida espelunza as  I iminas  das suas nava- 
Ihas, a disputavarn enire si, ficando scrnpre vencedor e corn 
direito a possui-la aquele que  mais feroz se  revelasse na pe- 
leja. 

A completar a s  nossas inves t iga~aes ,  transcrevernos o re- 
lato que  J .  M. Santos Junior (Santonillo) e Alberto CAmara nos 
fornecem da  famigerada arrlante d e  Diogo Alves, na *Galerla 
dos  Crirninosos Celebres a :  (1) 

(Alta, de co~npleicBo robusta, dr fdrmas opulen- 
tas, havia no seu  olhar dubio e ao  rnesmo tempo pe- 
netrante, fulgores instantsneos q u e  denunciavarn 
u m  temperamento ferino e que  dificiltnente se  podia 

DO CRIME E DA LOUCURA 

afrontar sem se  sentir como que  o efeito d e  uma  cor- 
rente electrica aplicada a coluna vertebral. 
................................................ 

*O tipo daquela mulher feroz impressionava vi- 
vamente Diogo Alves. A influencia magnktica do  seu  
olhar coruscante subjugava-o em absolute, coin o 
mesrno imperio q u e  o hipnotisador domina o hipno- 
tisado. 

*NZo tinha vontade propria, sempre q u e  se  acha- 
va em frente da  sua  amante.  Eram duas  almas nas- 
cidas para o crime e que ,  por essa mesma raz ia  
sentiam ntrair-se rnfituamente. Amavarn-se. mas sob 
o dominio do  sentimento carnal das  feras; e, se  e n -  
l a ~ a d o s  nos braqos urn do outro, n u m  moniento d e  
bestial prazer, s e  rasyassem as  faces As dentadas, 
decerto se perdoariarn a s  dores sentidas, puis que  
seria essa a ilnlca fdrma como poderiam apertar 
rnais ainda o lac0 q u e  o s  unia.. 

TambPm muito recentemente, o jornalista Torn& Vieira, 
ocupando-se da  f igura sinistra d e  Diogo Alves e d a  ~Parre i r i -  
nha', n u m  artigo d e  sua  autoria insert0 e m  urna publica$&o 
ilustrada, (1) diz: 

c O s  dois amantes estavaln urn para o outro. S e  
em Diogo Alves se  manifestou a organizaf%o mais 
ferina, a ~Parre i r inha '  era dotada dos  ~ns t in tos  rnais 
selvagens Tinha prazer em fazer mal, gosava em 
ver softer. N2o poucas vczcs cla assalnrinva alguns 
dos fregueses da  sua  taberna para espancarem Ou- 
tros que  16 lam e corn ela s e  travavam d e  mzbes. 

-Declatou, dias antes de  ser  julgada e condena- 

( l ) - ~ o t i c i s ~  Ilustrado, Lisbaa, 4 de Setembro dc 1932, gag. 23. 
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da, que se apaixonAra de Diogo Alves pelas suas 
qualidades d e  rnalvadez, pelo seu coraq5o tigrino. 
Se Dlogo Alves Ihe expunha o plano de  urn assalto 
ou roubo, era ela que o completava, dizendo como o 
amante havia de opersr, incitando-o ao crime. 
Quando o atnante Ihe curllava a proesa de ter, par 
exemplo, agredido urn velho indefeso, ela ria, satis- 
feita, contente, corn inexplica~el prazer. Era desta 
forca a amante do homem que, entre todos os crimi- 
nosos do seculo findo, foi aquele a quem menos re- 
pugnava n sangue.. 

0 que atraz fica exposto, e que de modo algum nos repu- 
gna acreditar, fornece-nos curiosos elementas para o estudo da 
psicologia de  Diogo Alves e da sua  amante. cuja influencia per- 
niciosa tanto imperou no 2nimo do bandido, levando-o B prQ- 
tica dos mais nefandos crimes. 

E cot110 o estudo a que nos propomos inclde, principat- 
rnente, sabre Diogo Alves e n%o sdbre a famigerada ~ParreI-  
rinha', O dele que nos ocuparemos de preferencia, sem, no 
entantu, olvidarmos a parte que a ela coube no desenvolvi- 
mento e eetimulo do instinto feroz do miserPve1. 

Diogo Alves e a qparreirinha~, segundo o relato de Santos 
Junior (Santonitlo) e Alberto CPmara, na Galeria dos Crirnlno- 
sos  Celebres, amavanr-se, mas  soh o donlinio cnrrial d;ls f ic-  
rns; e, se errlaqndos nus  b r a ~ o s  ~ i i n  du outrn, num rnonlento 
d e  bestial ],rarer, se I-asgnssem as Aces as ciei7fadaq dccertn 
se uerdoarinrn 3s d6res sentidas, pois yuc scr;a essn a rjrlica 
fornra como poderiarn apertar rnsis a i~~rl i i  o layo qzre os 
unia. 

Esta ferocidade que os uoia, &ste prazer selvagem d e  s e  
turiurarerrl rr~utuamente, define-nos urna caracteristica nnoma- 
/in mental, uma  nbcri.af3o se.uunl compreendida nas psicdses 
cor7stit~1ci~i?clis. 

Sdbre abei-I-np7es sexunis, dit-nos, nos qElementos de Psi- 

quiatriaa, o ilusire Prof. Julio de  Matos, (1) que foi Director do 
~ ~ n i c d m i o  do Conde Ferreira, no Porto, e mais tarde exerceu , mais alto cargo no Manic6mio Bembarda: 

'0s actos sexuais yue se desrziam do f im suprCrnri dn 
procreagdo podem ter, sob iddnticas apar&lrcias, oriyeris e 
significa~bcs die-el-stssirnas. U I I S  siio aperins iinorais, outros 
pato16gicos, e ; r l~uns ,  fmr~ranlurirc degenerativos. 

.Ne+:a tiltima categoria d:<s per~rersCes sexuais, sezura- 
rnente n rrlerlns cxtensa, irisc~'evem-se apenns as  que denri~r- 
ciarr) urn vlcio constitucionai, urns ar7nmnlia de er-olrr$Eri, urna 
indi.~Ccutfvel niorlstruosidarje. 

' N o  gri1po das perversdes sesriais cuntnni-se o exibicio- 
nismo, (2) n bestialidade, (3) n necrofilla, (4) o sadismo, o maso- 
quisrno, ( 5 )  3 riparofilta, (6) f,lposfini) e o fetichismo ( 7 )  ( ~ i n e t ) .  

(1) Professsor Jul io Xnvier d e  Matos, medico portugues, nascido em 1856 
e faleciclo e m  1922. Especialisou.se na ciincia dc Psiquiatria, deixando v i r l o s  
trabalhos bastante notaveis, en t re  os  quais  se destacam : tiist4rn's Nntura i  liirs- 
tmrln, .Manual ( I t .  D o r n c o s  i>icntai.s A Paranois ,  (enssio patog&nlco sbbre os  
delirlos ~Lstomatisados), .l L O I I C U T ~ ,  (estudo m4dico-legais), A l u c i n d ~ d e s  c Ilu- 
sGes, (ensaio d c  psicologla mCdica), Al ie r r~dos  no,' Trlbunois, e Elementos de 
Psiquirrtrin. Deacmpcnhou con, superior  criteria e InteligCncia o logar de Di. 
rector, respectivamente, n o  Manicirrnio do  Condc Ferreira, no Porto, e n o  Ma- 
nlcbrnia Bomberda, em Lisboa. 

(2) - 0 exrhicionisrrio, ou desnudamento dos argaos ssxuais  diante da pes- 
Boa preferida, q u e  C ireqhentemente patoidgico e se observa nos  senis e parail. 
ticos, p6de apresentar-se como simpies nota degenerativa. 

(31-1). i~?sti:iIiiladc, ou  coabita@o cam animals dornesticos, C umns veres  
fortulta, outras  constltucianal. 

(4)-.Vecrofrlin o u  a sa t i s i s~8o  do  instinto sexual sdbre c a d h e r e s ,  6 uma 
mons(roosidsde rara. 

( 5 ) - 0  rjtizsoyoistn nPo at inge o espnsmo ventireo senio qunndo maltra- 
tado durante a4 relagees s txuais ,  pagando por  alto preco mulheres  merceni-  
tias que  se prestam a l n f l i ~ i r ~ l h e  crurldadcs arlilogns 69 que o sddista activcl 
fat  suportar  6s vitimas d a  sua perversio. Bianchi observa que  ha casos ern 
que todo o prazer se resume na  aceitacso de tnaus tratos; e cila o case d e  u m  
impotente, que  todas as semanss  ia a um prostibulo receber d e  d u a s  m e r e t r i z e ~  
POntapeo n o  peito e na face. dspois  d o  que,  pagasdo,  se retirava ~at isfei to.  

(6)-12,p;irotrlin d e s ~ g n a  a perveraiio sexual q u e  consiste em amar 0 quo  
aos normais  inapira rcpugnancia ou  nojo. 

(7)-E 4 pe rve r s io  que consiste em sentir s volupia sexual, nil0 POT cxci. 
ds pessoa nrnadn, mas  d e  uma pnrte do  seu corpo o u  d o  seu  vcstulr io.  
(Elemootos d e  Psiquiatrfa-Prof. Jul io d e  Matoa - L9ll-Pag. 525, 527. 



DIOGO ALS'F:S 

Ocupemo-nos. porern, do sntiisrno, que c l a s s i f i c a  p r e c i s a -  

mente a pcrvers20 sexual de D i o g o  A l v e s .  
*CJ sadisrno, -diz o i l u s t r e  P r u i . - c u n s i s i r  e m  nliar a cruel- 

tiade aos autos sexuais, coma rneio d e  proc'ouar a r d  irltensifi- 
car a volupia, e represef~ta  urn desv:o regressive (Penta). E 
a c t i v o ,  se os actos crucis yiie podern ir desde a f l a ~ e l a ~ d o  at12 
rl anfropofagfa, s;io inflingidos orr ;mposfos; d p a s s i v o  e toma 
o nome  d e  masoquismo, cllrando 510 sofridos ou suportados. 

aMer1os intensos e mais frequer~tes s l o  aqueies ern que o 
dvger~erado se limita a infiigir d sua 1-ltima ctlicotaJas, mor-  
Jedzrras, sbcas, oicadas dc- alfinetes, cor1stricp7es rnnr:uais via- 
lerrtas e arranhad~'rasm. 

W.  W e i g a n d t  d i z - n o s ,  t a m b & m ,  que o sadisrno i. c i l u s ~  de 
criminalidade por tor~ncnto, galpe, ferida, perversBo e prin- 
cipalrrlenfe pelo prnzer d e  m a t a r  outra p e s s o a .  rligurnns brezes 
6 diffcil o diagn6stico diferencial entrc os actos srldicos e os 
praticndos no estado crepuscular epil8tic0, causa t8o fre- 
qiiente de  atentsdos crirninosas. (1) 

Duprk, a f i r m a  no seu l i v r o  q L e s  P e r v e r s i o n s  I n s t i n c t i v e s :  

(2) so crirnesBdico deve ser diferencndo d o  crirne sexual *tipa 
Soleilland., ern que as sevfcias s8o secuvdBrias e resultam de  
factores uornplexos Ctransl>orte erdticu, desejo d e  farer desa- 
parecer os vestigios durn atentado); elss s5o nrimitivns e se 
revestem exci~rsivamente duma crueldade passional e 1776r- 
brda que o ri~dividuo procura satisfazer.. 

V e j a r n o s  ainda o que  nos diz ern o .Manuel de Psychia- 
t r i e x , ( 3 )  o P r o f .  R o g u e s  de Fursac :(4) 

(I)  Pslqutatrla Forense-(Cap. 5 -Psicbpatias--Patologla Sexual)-1 '128- 
pug. 2S3, 

(2) Rapport ao CongrCs d e  AliCnlstes et Ncuroingistes d e  France-Tunis, 
lQ12 . -. 

( 3 )  Psychopathie Const i tut ione~ie,  pag. 4 0 0 .  
(4) Doutor 5. Rogues d e  Pursac, antigo dlrector clinlco da Faculdade de 

Medlcina de Paris, director dos Asilos d o  Sena. e Perito nos tribunais, 6 auctor  
daa obras : Un rnou~rement mystiirue contemporn~n ,  L'nr,nricc e Lcs i.crrfs 
rf Irs deisins  dams les mulnd,rS nerverjses ef rnenfaies. 

,O sadisrno c o ~ ~ s i s f e  I ) U ~ X  se17ti1ner)to d e  r'olcipia pror o- 
cado rto doerite j~elo sofrinlenfo fisico ou rnoral que o pro- 
Voca ESte sei7iiinento Q yuisi  senlprc? associado a urn esfndo 
de excitafSo gcnitai. Corno a rnaioria das anomalias sex-unis, 
6 majs frequenfe 110 li<>n?cnl yue rfa nlrrihe,*. 

.A 17istGria corlte!71 e .~enlpfos  ccilehres d e  siidisnio, como 
do rnarechal Gillrs tic Rays, que en7 aito arlos assassirfou, 

deyjois cfe ihes I'i~flin yir as r11ai.q hdr.bnras torirrras, c~itocentns 
crianps, e os de ['nzker e Joana Pgher, cujos crimes sjdicos 
u/trapasssr:~rn a s  ba r-reiri~s d;l ferocid;ide a. 

J a i m e  Hrasjl, j o r n a l i s t a  d i s t i q t o .  diz-nos em urn dos seus  
r e c e n t e s  t r a b a l h o s  l i t e r h r i o s  : (1) 

Lrn?n das pc: versces sesuais, n i ~ i s  freqiientes, 6 o sa- 
disrno,(2) clue se define por gozar vendo ou f a z e n a o  s o f r e r .  

Ten? un7 futidnrnento nat~rral c! represen ta nt6 cerfi, ponfo 
uma neccss~dade, urll iisfirnulnnte erdtico, coridicionado par 
cilracterisfic;ls fisioi6gicos. 
...................................................... .. 

~ F a z c r  sofrcr para ilmnr, d:i : arnar fezendo o f r e r ,  P, por 
extenszo, gosnr v e l ~ d o  sofrer ou causarido safiimerffo.  A pnr- 

(I)--.% Questso Sesual-Lisboa-1932-pag. 118, 119. 
12 ) -A  expressso deriva d o  rnsrquCs de Sade, fldalgo francen que,  prPso 

na Bastilha, (a) nos ".limos anos da manarquta, entreteve oa seus ircios escre- 
vendo cartar e outros papeis em que fantasiava a s  torturas a inf l ingir  i rnulher 
amadn. Fra unn nevropata inqntiafeitn Apaixonado por uma cnnhndn.  mnntave 
corn ela re ln~des q u e  davern l ivre curso a o  seu libido. Morta esta, a sun irnngi- 
naglo doentia comprazia-sr e m  Inventar sofrimentns para rexlqar a satisfagHo 
Sexual. Caaado corn urrla mulher  Inleligente, bondosa e bcla. Cordler d e  Mon. 
treull, q u e  o atnaira apaixnl~ndarnente, aunl iando-o na sua evasao e nus suas 
diticuldades matenais, o marques  d e  Sade. que  loi r evo luc~on i r io  e filSsofo, fez 
sofrer sua  mulher  rnorialmente, d u m a  maneira intensa; mss, quanto ao resto, 
n i o  paesava de urn tedrico da n~lornalia que,  depois, devia tornar o seu nome. 
Pbde conslderar-re, portanto, como urn sldico verbal. ( A  Quest lo se rua i -  
Jaime ~ r a s l l - 1 9 3 2 -  pgs. 118, 1191 

(a) formlCsa constroida en1 P l r t s :  ronlqlda ern 1370 duranle 0 reinado dc Carlos V. e 
collcluida durrnl~os d ipo~s .  Pauco rcrnpo depms ton~ou.st p;is~o d o  Esudo e, eiltrc a8 r,ilimas 
ilbstres que ali esilvcram ei~cuntril~n-se Jacq~tes d3Armsgnac Baseompierre, koucquet o Hornem 
da Mbcars dr Ferro a rnarqutsa de Brinnllirr;, o duq& J ' O r l c n s .  Voltsiie. ~ k t u d e  etc 
Eta conblderada corn: u sunholo do ibsrrlutisqimu real c por isso f o i  tomadl  epcstruilla'pelo 
POYO de Plrir. ,no dln 14 dr lolho dr 178% A Fratlea Lscolhru 0 dia do rllivernario da ronlatla 



t i r  do  scgurldo te rm0 c o r n c ~ a  a ser arldmrilil n tendgncia para 
ser i r l fe i rarner~tc al>eri-ante i io  f inal .  ............ I . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . , . . . . . . . . . . .  

-Qirar?do a tend&i?ci,-i se encn!ili/7hn para  o sofrin7erltn 
fisico, / lnsra a ter mainr  gmviciade. U s  heliscGes, 0s a[>.?lpiies, 
asrnori leciumq ro/rstitiieirr a faqse j r i c i ~~ ie f l [ e  d o  S ~ ~ I S I ~ I U  f i s i r o ~ .  

0 convivio de  Gertrudes Maria, a ~Parreirinha.,  e a assis- 
tbncia permanente na taberna, facultando uma maior assi- 
duidade no jdgo e na embriagugs, completaram o monstro que 
a Justiqa enviou A forca na tarde do dia 1 9  de fevereiro de 
1841. 

0 P.e Sena Freitas diz, em uma das suas mtiximas, que o 
jogador  de profiscZo rrno e u m  hoinem, e urn ariirnsl de  v i -  
cio.9, po rque  d e  o r d i n i r i o  o jci.z,ro arrnsta consigo o alcoolis- 
n i o  e a lascivia. 

0 Dr. Mirio Monteiro, no capitulo - 0 s  perigos do alcool., 
do  seu livro .;Do Crime., diz-nos, a pags. 86, qcle erltre o con- 
sumo d o  alcool e o c r ime  existem r c l a ~ d e s  mui t0  estreifas 
que u rge  analisar, fomecendo-nos ainda, a pigs. 91, esta cu- 
rioss cita~Ho de  George Elliot Howard, no .American Journal 
of Sociology.: 

~0 alcool desintegra o caracter moral, altera o ~+rrciocir~io, 
estirnula a pa ixzo e l iberta a f0rsa b ru in  do  homein  das res- 
t r i c ~ d c s  irnposfas pela disciplina socral, tornando os aicool6- 
tres fzvordveis para o crime.. 

SGbre Pstes dois vicios de Diogo Alves - o jdgo e a em- 
briagues- n%o deixa, tamhem, de  ser interessante, transcrever 
aqui algumas consideraqbes do Dr. Santos Valente : ( 1 )  

ZO jogo 6 u m  flagelo terrfvel, porque 11.30 fPre UIII.-I clnsse 
determinada, mas, monsfrtroso pol ipo social, estctidc: ns suas 
raizes po r  todas as esferas, ahratlge todos os c i rcuioq e a to- 

(1) Revisla Populnr de Conhecimentos Uleis-Lisboa-1888-pnps. 210, 
7.11. 

DO CRIME E DA LOLTCURA 

dos corrornr;re, destroc e rnata, A o  contrdr io do  que sucede 
corn os que se erribriagam  pel^ j>rlrneir-a vez, que desconhe- 
cem us efeitos que the produe a bebida, us que pela pr i rneira 
vez vRo jogk7f-, fazern-no corn a detiberada in tenq lo  d e  g a -  
nhar, e e"ste gailf10 eircerra jri o germel!  d a  irnoralidade, 
yisto que 1150 e o m  nrodrrto legitin70 d e  u m  trabalho mars 
ou menos crlstoso, mas sirn o capr icho do ncaso, que por  
uma das suas incorr~preerisiveis qrralidades fa vorece g e r a l ~  
mente aos que dilu o pr i rneir t )  passo em t B f l  d e s g r a ~ a d o  ca- 
minho.  

.Jogs-se / l o r  es,necr~laclo, po r  vicio, po r  necessicfade, po r  
satisfazer c.?prici~os pciuris, p o r  oster~tapio,  e sempre para 
praticar Orr ser c~ im l i l i ce  cle rrm cr ime. 

.A embriagua; degradn o h o m e m ;  o jogo leva-o so  cr i -  
me. E mais fdcil consegnir co r r i g i r  urn dbr io d o  clue ernen- 
dar r ~ n i  jogador,  porqrre &sfe, c o m e ~ a n i l c ~ ,  ddtde o momerl fo 
911e joga a cwnetcr  rrrna falta, as suas cor~seqi i&~lc ias sBo 
sempre crirninosas.. 

Diogo Alves estava pois, na senda do crime, onde ingres- 
slra pet0 b r a ~ 0  da sua famigerada amante. 

0 jbgo, o vinho e aguardente em quantidades excessivas 
e lihacbes constantes. o dornfnio da .Parreirinhap s&bre o seu 
temperamento fraco, embora perverso, e ainda as suas cara- 
cteristicas perversdes sexuais, foram factores contribuintes fi 
sua deliqiikncia, facilitando-nos o exame psicoldgico do deli- 
qtlente. 

"-% Ligado h celebridade sinistra de Diogo Alves esth o Aque- 
duto das Aguas Livres, de onde, segundo a tradi~go, o farnige- 
rado bandido despenhava A ribeira de Alcintara as suas d t i -  
mas, depois de  as roubar e estrangular. 

Se bem que do process0 ~nstaurado ao facinora nada conste 
a tal respeito, atraves os tempos tern perdurado a convlcg80 
desses crimes, nos quais nao nos custa acreditar. 0 certo, po- 
'dm, 6 que D ~ o g o  Alves s6 respondeu e foi condenado por o 
crime perpetrado no segundo afldar do predio n.' 16 da rua 
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das Flbres, onde o bandido e a sua tenebrosa quadriIha (I) asas- 
sinaram quatro pessoas, e n5.o pelos roubos e assassinios que 
o povo ainda hoje Ihe atribue, executados no Aqueduto das 
Aguas Livres. (2) 

Esta afinnaqHo tern a sua origem no facto de aparecerem 
vPrios cadaveres, 
corn evidentes si- 
nais de terern si- 
do despenhados  
d a q u e l a  enorme 
altura. durante o 
perfodo ern quc 
Diogn Alves e a 
s u a  q u a d r i l h a  
aterrorisavam Lis- 
boa corn us seus 
crimes. 

Todavia, n lo  
e x  i s t e  qualquer 
prow juridica de 
t a i s assassinios, 
embora, q u a n d o  
da pris%o do ban- 
didlo, v iesse  d e  
Braganqa a L is -  
boa, afim de pres- 

0 Av~rccluto das d r i r a s  Lit..res, d c  undr: Dillgo tar dec la racbes ,  
.4lvcs despcnhara ;is srias vlfirnas urn indivlduo que 

drpo is  de as roubar e assassindr, scgurldr~ a f i r m a v a  ter 5i- 

r p r n  o tradicr70. do assaltado, no 

(I/-Era c o m p o s h  por:  Antdnio P ~ i h a r e s ,  soldado do reglmenlo n . ~  7; 
Manuel Joaquim d a  Silva, o Rcico Itacharl~!, tambor d o  regimento d e  lnfsn-  
taria n . V O ;  1080 das  Pedras, o f iztermdor ( sob r rquc t  que i he  dkram, 0s  
seus comparrheiros no cr ime p o r  ele ser 0 encarregado de f aze r  desaparecer 
os  caddveres das  vitimas): Jose Maria 1.0pe4. o . l pa lpadvr ,  guarda-barreira:  
Qerirudes Maria, s Parreir Inh3, amante  do  chefe d l  quadri lha:  Jose Claudino 
Coelho, a Pr' d e  Dansa ,  gs iuno  clue roubava Dor grocessoe rnodernlstas; Anto. 
nio Martins, o Ccleiro; Joao Maria Arameiro:  Cosme d 'd r su io ,  o A ~ ~ ~ a d c i r o ;  
e Fernando Bsleia, creado d e  servir. (a. C. C. 2 . 0  ~ o l .  1897-pp. 134). 

(2)-"Esta obra foi mandnda fazer p a r  rl. J o i o  V, pard servir d e  condu.  
cBo &pila lib're dB Belas, copi0Sa n l s c e n t t  t o m  q u e  j i  0. hlanuel. D. Sebas. 

~ ~ u e d u t o ,  por Diogo Alves, e que este n8o s6 o roubara como 
pretendera assassin&-lo. 

Conta-se at6 0 caso do bandido declarar que Ihe pesava 
consciPncia o remorso de haver arremessado, de s6bre o 

Arco Orande A Ribeira de Alcgntara, uma creanqa que, vol- 
tando-se no ar, lhe sorrfra, estendendo-lhe os braqos. 

A imaginaqgo do nosso povo 6 fertil em lendas ; porkm, 
esta obra, que apenas tem por objective o estudo dos dellqfien- 
tes, n8o pode apoiar-se em crendices, embora as cite por mera 
Curiosidade. 

tfjlo, os Filipes e D. Pedro  I1  haviarn e m  v i o  tentado absstecer Lishoe. 0 s  de- 
cr&os d e  20 d e  J u l h o  e 2 6  d e  Setembro d e  1729 ,  sab re  oa impostos (8) n pa. 
gar para o cusleia  d a  obra seguiram-se B apresentaqao a D. Jo io  V. pel0 pro-  
curador da cidade, Cliudio Jo rge  d o  .41nnral. d a  Proposta para a execuq9o d o  
colossal empreendlmento.  0 risco, desde a nascente 316 o monte das  Tree Cru-  
aes, foi dado pelo briaadeiro Manoel Main, e d'ai at6 Lisboa pelo sargento-mdr,  
Custbdlo Vlelm, rnandando o alvarii da 12 d e  Maio d e  1731 darcorneCo 6. obra.  
cujoa t rabalhos principikram em 16 d e  Agosto d e  1734.  e cont inuaram scm 
in ie r rup~ i io  at6 1799,  e m  q u e  terrninaram, t endo  s &gun en t r sdo  no rnhgnifico 
arco d s  o rdem ddrics  n o  sitio das  Arnoreiras, em 1748.  A desp@sa subiu a 13 
milhaes d e  cruzados,  ih) e o aqueduto n8o chegou, coma se planeira ,  at6 S .  
Pedro d e  Aleintars ,  onde  estava dest inado o g rande  reservstdrio para o que 
ainda se consiruiu a forte rnurakha que nctualmenle ali ae v l .  0 reservatdrlo 
dns Amoreiras. ic) o u  d s  Miie d e  Agua, comeqado n o  ternpo d e  D. Joao V, es. 
teve scm conclusio at8 1834, e comporta  12463 pipas d e  agua. 0 maior arc0 
do aqueduto. que em vdrlos pontos c a m i n h a  For  baixo d a  terra, fica sab re  a 
rlbelra d e  h lc in ta ra .  e ten, dc al lura mals  d e  264 palmos e 107 d e b a s e  a base. 
Obrn d e  uma extrnordlnir ia  grandi.sa. e t2o sdl idsmenie construida,  qua re- 
slmtlu incolurnr ao ierremoto d e  1 7 5 5 .  E o paarno d c  qusn tos  a veem, slguern 
(d) disse que i i e  cxcedia tudo  o q u e  o s  r amanos  e as modernas navdes teem 
leito d e  mals prodigioso.* ( R .  P. C. U: 1888-n . "  14-pas. I06 e 107) 

In)-Sbhre o v i l~ho ,  carnc, azeitc, i a l  c paiha. (K. P. C. U.-1%?+11.' 7.17ag. 10. 
(6)-0 aqu~rluto das irguas livres iicuu cnl r4is 5.227.2145811 lidcm). 

paleria geral do aqucdutn c n l  Zm,% dc altura, dcsde o pavlnlento at& a0 fech0 
da ab6had2, e lm.56 de larpra: de cada ladoha uma cqleira deOm,33 por On1,32 de fulldo citcu- 
hr, e no rncio urn paasciu de lsgedo con1 Om,M de idr ra 

Tern n cou~primcnto totni de 18.605 rnktrux d c : ; g  a . ~ a s a  da Agua, 6s Amoreiras, ah! l o  
Oltval du Srntlsqi~rm, a n  Gncvs ,  ma$ ~utlmndwlhe o mnrprimcnto di tridos 08 rkrnais anligos 
0 modernas, ECUS ~ributatar>o~, tem o comprin~e~~~o total d e  48.u36 n~lrros,  ao uai ainda ternor 
dc acrescenur as galerias de distribui@a deutro dz cidadc, quc ln6dem I I .B~?  mt'trosa. 
Dfdrim sdbrr m Aglras & I.i~bc~o, dc Au~usto I'into Mnilelllproi. 

( d ) - m @  e r w t ~ c a l o  dessa niule giganttam e tbo slilida q4e reslstio aoi inlpulros doter- 
ramoto f, dizcr a uln iriajalik cstrangciro que eie cra a ' z d *  OllUiver sMPe 0s pi mcas dc 
$Infit*.' Mas o igat~tc amrreu apenas hojc urn fio dc $pun, c a cidade teva dc ir [uscar ao 

Vela o princfpai recyrso dos seus'artuajs rexrvsidrioavn. (Lishaa-Raul Proenp-E. P. 1. 
p g .  18). 



0 ausalto & aapsllsta tin Ealpada da Estrela- 
0 asaesslnio da Rna dan Flares-Urn servo mo. 
delo. 

Em fins do ano 1837, existia, na Calqada da Estrela, n.O 38, 
urna loja de capelista de  que era proprietiria urna mulher j i  
bastante idosa, de nome Ant6nia Maria, e que e m  todo o bairro 
desfrutava a reputaqlo de possuir uma pequena fortuna. Por 
d e s g r a ~ a  sua, essa fama chegou aos ouvidos de Diogo Alves, 
que  incumbiu a SParreirinha, de  comeqar a freqi~entar o es- 
tanco com bastante assiduidade, insinuando-se no espirito da 
velha. 

Decorridos alguns mhses, durante os quais nlais se  foranl 
estreitando a s  rela~cies de amisade entre ambas, aconteceu va- 
gar o andar imediatamente superior ao estabelecirnento, e logo 
a Antdnia Maria, ignorando em absoluto quem era a sua t5o 
assidua freguesa e amiga, a aconselhou alugar a casa, indi- 
cando-lhe a morada do senhorio. 

A *Paweirinha' recebeu a noticia com agrado e aproveitou 
o conselho, apressando-se a alugar a casa e a mandar transpor- 
tar para ali alguns m6veis. 

A mudanfa realizou-se na noite de 12 de janeiro de 1838, 
a tr6s dias depois, c h c a  de meia noite, a estanqueira foi subi- 
tamente arrancada ao sono, por alguem que batia violentamente 
no vidro da montra. 

Ergueu-se e viu o vulto de urn homem, ouvindo-o pregun- 
tar-lhe se sabia se a inquilina do andar jd estaria deitada. 

Ant6nia Maria afirmou ignorar, e o misterioso homem, que 
nHo era senZo o Diogo Alves, disse ser o marido da inquilina 
por quem preguntava. e por se haver esquecido da  chave da 
porta, Ihe pedia que batesse n o  tecto que ticava sob o apo- 
sento onde era o quarto de sua esposa. 

A estanqueira accdeu a ser amhvel, e voItou a deitar-se, dor- 
mindo tranquilamente aiQ pela manhi.  

DO CRIME E DA LOUCURA 

Na noite de 18, t n r n b h  aproximadamente tneia noite, 
Antbnla Maria voltou a acordar sobressaltads, mas, desta vez, 
impossibilitada de fazer qualquer rnovinento ou-articular urna 
palavra. 

No meio da sua afligio. a pobre mulher compreendeu ime- 
diatamente a horrisel situa~lao em que se  encontrava: a s  mHos 
e as pCs amarrados fortemente por cordas, e na bBca urna mor- 
d a ~ a  gue quasi a asfixiava. Estendida no ~610,  tolhida de poder 
mexer-se au gritar, R infeliz estanqueira, pol. muito que abrisse 
0s olhos, jamais conseprt~ira ver o rosto dos seus agressbres, 
porquanto bstes haviam apagado a luz de urna pequena lam- 
parina que alumiava o quarto, para melhor operarem sem 0 pe- 
rigo de serem reconhecidos. 

No entanto, a vista afeita ?Is trevaa, AniCInia Maria conse- 
gulu divisar o s  vultos de dois homens que passavam urna ri- 
gorosa busca aos batis e gavetas dos m6veis. espalhando no 
chXo o que para Oles n l o  tinha valor. 

Depois, viu-os abandonar o aposento em que a deixaram 
manietada, e acenderem uma  vela na casa contigua. 

Depressa compreendeu que os gatunos haviam clescoberto 
o local em que ela guardava urna boa quantidadr de moddas 
de ouro, e acudiu-lhe A merndria, pela facilidade corn que eles 
as tinham encontrado, que  niio podia ser outra senHo a sua  vi- 
sinha do 1.' andar quem lhes houvesse indicado o seu miste- 
rioso esconderijo, que  Ant6nia Maria, imprudentemente, r num 
mornento de confidencias, dqueia revelfira. 

Foi cntgo que n o  seu esplrifo se rusgaram definitivarnente 
as trBvas que o envolviam, para darem logar b compreens%o 
do que & sua volta se passava, e reconhecer, sem esfdrqo, qile 
a sua visinha e fri.g.uPsa-que ela estava muito ionge de suP6r 
ser a farntgeiada .Parreitinha. - havia porcerto de conhecer 
aqueles homens, possivelmente esfar ligada a eles, e se  havia 
insinuado no seu iinimo, apenas corn o criminoso propdsito 
averlguar onde ela guardava as suas ec6nomias, e 0 assalto 
ser coroado do melhor Cxito. 

Depois dos assaltantes -- Diogo Alves e JOSP Claudino Coe- 
3 
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lho, o .P& de Dansa>--haveretn revistado tbda a casa, apode- 
rando-se de mais de urn conto de reis em mokdas de ouro, 
algumas joias e roupas de fhcil transporte, a velha estanqueira 
observou, no auge do pavbr que a dominava, e corn o auxilio 
da vela que eles deixaram acOsa no cornpartirnenlo contigoo, 
que os miserCveis 1180 se serviram da porta da rua para sair, 
mas sim de uma abertura quadrangular que tinham feito no 
fbrro que comunicava com o andar superior, e por onde ma1 
podia passar urn homem. 

Antes de se evadirem, vendo que a sua vftima nLo se encon- 
trava sem sentidos como supunham, mas antes lhes observava 
todos os movimentos, Diogo Alves correu a ela disposto a apu- 
nhalh-la, tendo pbsto em prAtica o assassinio, se o qP6 de Dansa. 
niio houvesse acudido a tempo de lhe deter o b r a ~ o  hornicida. 

Como bste, outros crimes perpetrados isoladamente por 
Diogo Alves, ou com o auxlIio de alguns dos componentes da 
sua tenebrosa quadrilha, ficaram na impunidade. 

=O i]als era dos rnalfeitores e n cidadc urn covii de assas- 
sinvs e ladrbes, no dizer de Albel-to CBmara e Santos Junior 
 a an to nil lo), ao referirem-se na =Galeria dos Criminosos CEle- 
bresb A dpoca (1) em que Diogo Alves aterrorisava Lisboa com 
as suas sanguinhrias proksas. 

(1)-upor aquele 6poca em que a p ~ l i c i a  era uma insiitul$Bo burl@sca e 
em que. par conseguinle, campeavam os rnalfeitores em todo o pais, chegando 
a havtr  ch6fes d e  bandidos qua tratavam corn as autorldades. e at6 corn o go- 
verno. como de  potlncia s pot€ncia, era urn verdadeiro perfgo t t r  a fama de 
rico. 0s abastados estavam muito expostos a perder d'um mornento para o au- 
tro, nHo sdmente a s  haveres, mas tambem a vida. 
. . > . .  .. .......,......... ,........-....... . . . . . . . *  . . . . . . . . . . . . . . I . . . .  

.Havia razz0 para viver c o u r a ~ a d o  nessa dpoca, n'urna rcsidCncin blin- 
dada e corn armas at6 40s denies. 0 pais era dos malfeitorcs e a cidade urn 
covil de Iadrdes. 

*Se 0s nossos leitores Supbern q u t  exagerarnos, d€em.se ao trabalho de 
procurar as coIec~dc5 de  jornais que entlo se publicavam, inclulndo o .DIPrio 
do Oovcrnc', por onde ae vC que a ordem e a segurmqa plihlica era o tema 
favorlto das discuesdes polltlcao, e a melhor arma da Oposi~Ho. que acusava 
abertamcnte o govern0 d e  pactuar com 0s assassinos ou,  pel0 menos, de Ihts 
dlspensar uma tecandalosa pro teq lo ,  a traco de favores eleitorais ou scmc- 
Ihanlea. 

- A  par d'isto. cncontrar-se.Ho as descrlsaes dos roubas, agrtssdese assas- 
sinatos em que era fdrtil aquela dpoca deliclosa. Havia balrros ondc ninguem, 
nem mesrno a palicia, podia penetrar sem levar urn* facadn .. pclo menos: (0. 
C. C.-1897-2.' vol. pag. 130). . ,  , 

0 crime que levou Diogo Alves B fdrca, Fui, como jB disse- 
&s, o perpetrado no 
dia 26 de setembro 
de 1839, no 2 . ~  an- 
dnr do predio n." 16 
&a rua das Fibres, em 
tisboa, onde residia o 
m6dic0, dr. Pedro de 
hdrade.  e quatro pes- 
aoaa que ble havia re- 
mlhido por comise- 
mqgo, dias antes de 
mrem assassinadas 
pel0 bandido e seus 
famigerados quadri- 
lheiros. 

Oozava este medi- 
$a de excelente repu- 
ta@o e otima ciien- 
&la, e, por isso, con- 
spguira, apos longos 
anos de clinica amea- 
b r  algumas econo- 
mias, desfrutando a 
fama de rico. 

Por saber o seu 
Pais, nessa Epoca, a 
mercb de varios ban- 
didos,que praticavam 
OS seus crimes con- 
fiados na mais abso- 
luta imaunidade, o 

precavia a sua fortu- ~ n d e . n o  2.0 andar,  o bandido e a SUE quadrilha 

ha, mandando cha- nssa&s,naram quafro pessoas. 

Pear as portas de sua 
ass e encerrando em fortes cofres de ferro 0 produto do seu 
xaustivo trabalho. 
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Era sotteiro e n l o  tinha parentes Condoldo da situaq5o de 
uma famflia sua conhecida, que  em tempos possuira bens, e que 
por uma adversidade do Destino se  encontrava na mlskria, o 
dr. Pedro de Andrade recolhbra-a em sua casa. 

Compun?~a-se esta famllia de quatro pessoas: Maria da 
ConceiqHo Correia MourHo, viuva, suas duas filhas Emilia e Vi- 
cdncia, respectivamente, de 19 e I7 anos, e seu filho Jose Elias 
Correia Mourlo. 

A16m desta famllia, iinha o dr. Pedro de  Andrade um criado 
de vinte e tr&s anos, de nome Manoel Alves, que, na histdyia 
d k t e  crime interpretou um repelente papel. 

Jose Elias Correia MourBo, filho da viuva Maria Mourlo, 
andava quis i  sempre por f6ra, pois pertencia 2i classe marl- 
tima. Precisamente na tarde do dia do crime, havia Cle regres- 
sado de uma dessas viagens, o que dera motivo a que sua  
mai e trmas festejassem a sua vinda com urn jantar um pouco 
dlferente dos demais. 
0 dr. Pedro de  Andrade tinha nesse dia partido para Car- 

cavelos, a descansar uma temporada, nHo deixando de  recomen- 
dar, ao despedir-se da viuva Maria Mourlo, que desempenhava 
as funcbes de governante, que  vigiasse o creado Manoel Alves, 
por nLo ter muita confianca nele. 

N2o deixa de  ser estranho &ste por~nenbr, que faz parte de  
urn dos depoimentos do dr. Andrade, porquanto, sendo dste 
dotado de  urn temperamento bastante desconfiado e avarento, 
n l o  se  compreender muito bem &le conservar ao seu servico 
um creado que n8o Ihe inspirava confianca. 

A meio do jantar, que decorria na melhor harmonia, feste- 
jando o regress0 de Jose Elias Correia Mourlo, algo aconteceu 
de imprevisto, que em breve tornou aquela casa num verda- 
deiro mar de sangue. 

Como feras, quatro facinoras entraran~ na casa de jantar, e, 

breve trecho, deixaram, estendidos no 5610, outros tantos ca- 
dlveres:  o da viuva MourHo e os dos seus trCs filhos. 

lndiscutlvel e a cena que ali se  desenrolou entre os assal- 
tantes e a s  suas vitimas, nem esta consta do processo; todavia, 
pelos despojos que ficaram da sangrenta batalha, obteve-se a 
prova da resistdncia que os faclnoras encontraram, mesmo por 
parte das mulheres. 

0 s  assassinos -Diogo Alves (clue matou a j6vem VicPncia 
MourHo, de 17 anos);  Antbnio Palhares (soldado do regimento 
n.' 7, aquartelado ern Vale de  Pereiro, que rnatou o maritimo 
Jos6 Elias, 0 qua! se  defendeu, cravando-lhe urn garfo em uma 
perna); Manuel Joaquin~ da Silva, o *Beiqo Rachado* (tambbr 
do regimento de infantaria 10, a0 tempo aquartelado na Graqa, 
que assassinau Maria MourBo); e Joao das Pedras, o 'Enter- 
rador* (que reservou para si. matand0.a por asfixia, a j6vem 
EmIlia Mourfio),--depois deste espantoso morticinio, procederam 
tranquilamente a urna minuciosa busca aos haveres do dr. Pe- 
dro de Andrade, levando objectos e dinheiro no valor aproxi- 
mado de cinco contos. 

CA f6ra, a vigiar as imediafdes, haviam ficado os outros 
componentes da quadrilha, ?I excepq80 de  Jose Claudino Coe- 
Iho, o .PC de Dansa', que se recusou tomar parte nCste crime, 
por, de antemio, ser prevenido que .n8o deixaria de haver 
morte5.S 

0 UP6 de Dansar era um gatuno da indole do cfisico-M6r, 
(de que j i  aqui nos ocupAmos), 'Fajardo' e 'Matuto*, que re- 
provavam 0s  processes violentos. 

Esta sua repugnsncia natural a fazer derramar sarlgue, trou- 
xe-lhe alguns dissabores, por os restantes componentes da 
quadrilha de  Diogo Alves, sobretudo a 'Parreirinha', comesarem 
a temer que Cle os denunciasse. 

Jose Claudino Coelho, porkm, justificou-se. 
Era h8bil e insinuante; frequentava com assiduidade 0s sa- 

Ides de atgumas casas ricas de Lisboa, e alegPra que em uma 
dessas reuniaes familiares, em que @le se apresentara como um 
verdadeiro dandy, tivera conhecimento de que na capela do Pa- 
triarca, onde estivera orando corn ferkrerosn devo~Bo (sic) exis- 
tiam urna maravilhosa cruz e m  prata dourada e nove preci0~0S 
casti~ais, que haviam pertencido B antiga Cnpela Real do Paco 
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da Ribeira, (1) e qrre era rrma l5stjirrn cstarem a0 abarldorlo (sic). 
este roubo que Ble premeditava, comprometendo-se a di- 

vidi-lo pelos seus conlpanheiros no crime, reabilitou-o aos olhos 
da 'Parreirinha* e do Diogo Alves, que dispensaram de born 
grad0 que Cle tomasse parte no assalto B casa do dr. Pedro de 
Andrade. 

Ao tempo dPste crime ser perpetrado, existia, na praqa da 
Alegria utn estabelecimento de cereais de que era proprietBrio 
AntBnio Martins, primo de Manoel Alves, creado do dr. Pedro 
de Andrade. 

Ant6nio Martins era amigo de Diogo Alves, e a sua Ioja de 
celeiro era apenas para encobrir 5 policia outros negdcios mais 
rendosos que o facinora Ihe proporcionava. 

DO CRIRfE E DA LOUCURA 

Por mais de  uma vez tle ocultou no seu estabetecimento 
0 produto de  virios roubos feitos pela quadrilha, que ali se 
conservavam at8 ao momento do3 bandidos procederelr~ I sua 
divis8o; por mais de uma vez, tambem, Cleacompanhou Diogo 
Alves nas suas noturnas jornadas criminosas, participando ui- 
rectamente nos crimes. 

Manoel Alves freqhentava corn assiduidade a loja de seu 
primo, descrevendo pormenorisadamente a &st@ os lucros do 
mbdico, os objectos de valbr existentes na casa, e os locais 
onde se encontravam. 

Ant6nio Martins anteviu imediatamente um rnhgnffico t 7 . e  

gl5cio para Diogo AIves, e convenceu seu primo a comparecer, 
nessa mesma noite, eln uma reuniBo da quadrllha, que se  rea- 
lizava em ulna casa para os lados de Andaluz, compremeten- 
do-se &le, Manoel Alres, a coadjuvar e facilitar a empress. 

~ s t a  reuniao realizou-se na noite de 25 de setembro, das 
oito e meia para as nove horas, e Diogo Alves, depois de uma 
longa conferbncia sdbre a participa~go de lucros com o Antdnio 

( I )  A Capela Real sofreu vdrias transEortnaqdes e por vezes tnudou de 
sitio. A primitivn cspela esteve erecta a0 lado do PaIacio Real e Casa da India 
Antiga, onde hoje, aproxlrnadamente, estL o MiniatCrio do Interior. No atlo de 
1516, era CaPelic-Mdr, o Bispo de Lamego, D. Fernando de Vasconcelos. 

= N o  tempo de D. Manuel, realizarem-se varias representscaes na Capela, 
us0 q u e  maie tarde acabou, e assim, na noite d e  Endoencas de 1508, repre- 
sentou-se all o Auto ds Aifna,  de Oil Vicente. 

UD. Manuel enrlqutceu n sua Capcla R e a l  com alfeias riquissirnss. 
*No an0 de 1581 tnudou de  sitio, sendo transferida, segundo dir  o sr. 

Vielra da Silvs, mais para o norte, numa p a r k  do espaco ocupado peia Egreja 
Patrlaccal em I755 nas alturas do actual largo de S. Juiillo. Depofs de  1610, o 
famigerado Marquez de  Castelo Rodrigo, D. c r l a t o v ~ o  de Moura, projectando 
~ r a n d e s  rnelhoramentos no palficio, renovou corn grande magnificessia a Ca- 
pels Real. 

-DepoiS da ReslaurncHo e da posse legltima de sous Soberanos os gran- 
dioS08 Paqos da Ribelra e a Capela Real meihorararn consideravelmente. Fl- 
nalmente, no  reinado d e  u.  JoSo V, o rei magninimo, obtendo do Papa Cie- 
mente XI ,  a 111113 ; f ~ J r e a ,  eleva a Real Capela a Catedrsl, Mrtropolitana e Pa- 
trlarcal de Lisbaa Ocidfntal, corn a invocacao de Nossa Senhora de AssuncBo. 

qFoi corn n grandeza prodipiosa ddste monarca, que a prlmitlva Capela 
Real se ellgrandeceu. 0 seu rendimento era fabuloso; crisvarn.se constante- 
rnente dignidades novas, corn urn grande cabido e grandes honras, alCm das 
q u e  o Snnto Padre Clemente X l  lhes outorgou, pela constituis30 Gregos Llo- 
tnrnici, de  3 de ianeiro de I7i8, e depois pela cons t i tu l~ lo  do Pap8 Benedicto 
XIV,  ariglu urn culegio de  24 principais, colt, hhblto cardinailcio, dlvldido em 

virias lerarquins. A toda e.ta pompa surnptuosisslma, acrescentau preciosos 
ornamentos, jsias de grande valor, armaq6es primorosas e urn sem numero 
de peqas em ouro e Praia, 

- A s  Pestat rellgioeae entHo celebradas, sendo as principais pela Piscoa e 
Natal, erarn revestidas durn esplendor magninimo. Para o culto da lgreja, 
mandou El.Rei D. jozo V later  ornalos de toda a .specie, e de  todas aa  p a r  
tes msndou corrdrrzir a d e r e ~ o r  e aifaias prrciosas. Nn Egreja Pntrlarcal, em dias 
dC grsnde solenidade, u altar-mbr era ornamentado corn 0 s  nove preciosos 
cestlcais e a maravllhosa cruz, e m  prata dourada; admirivelmente trabalhnda 
pelofarnaso gravador florentino Arrlghi Romano. Em 1746, de 1 3  a 20 de  no- 
vembro, o Cardeal Patriarca, D. Tomaz de Almeida, o Arcebispo de  Lacedemonla, 
oa Blspos d o  Rio de Janeiro, dc S. Torn€, de Angola, do Mar~nhBo, de  Malaca 
e de Colmhra, corn todas as cerirnhnias do Ponllfieal Romano, aagram a ipreja 
e 0s altares. 

eSetnpre corn grande pornpa s e  ceiebraram a3 festas da IgreJa, e U. JOPO 
V, zeloso e ilontual, na observlncia da fitorgia, asslstia sempre a todas as fun- 
cdes corn o maior decdro e respeito. 

1 0  cstsclismo de  1 d e  novembro de 1755 fen derruir a rlqu(sslma Pa- 

triarcal, soterrando centensres de vidas, nurn cdru de  gritos dtlacerentes, de 
dar, de a i l i ~ i o ,  de  loucura.. . 

'D65se magnifico templo, tudo 4e perdern, tudo foi lambido pel0 fdgo; 
de tania riquera, i ~ m p t u o s i d ~ d e  e grandera, rcstatn a s  colonas gue adorn*- 
Vam a igreja d o  Salvador do Munda e Nossa Senhora cla A s s u n ~ i o - a  Egreja 
Patriarcal-qur hole adornarn a porta d s  Egreja de S. Dorningos- ( ~ n t o n i o  
Galdeira Pires - A  B C -20 d e  dezernbro de  1923-An0 w N . "  i7Q-Llgboa!. 
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Martins, expoz o piano do assalto aos bandidos que  chefiava, 
ficando assente que o fa~nigerado Manoel Alves Jhes abrlria a 
porta, e que a famllia Mourlo e o dr. Andrade seriam assassi- 
nados na noite seguinte. 

Valeu a &ste dltimo nHo haver sido morto 5s n~?tos d e  
Diogo ALves, o iacto de tsr saido para Carcavelos na manha do 
dfa e m  que os crimes fdram perpetrados. 

0 oastfo de Jndas - A  dsrsoberta do erime 
- 0 dapoimanto do dr. lndrade. 

Manoel Alves, o J ~ r d n s  da famflia Mourio, depois de enlre- 
ga:' 6-ta aos assassinos, refugiou-se na loja de celeirrr de seu 
prilno Antdnio Martins. afirn d e  evitar ctue a policia 3 desco- 
brisse. 

Extrernamente cobnrde e perverso, o miseravel, mais por 
ielner a fbrca do que  o aflagelasse o reinorso da sua nrfanda 
traiq?io, caira crn pr-oiundo abatirnento, ora chorando, ora incrc- 
pando seu pritno por Este o haver arrastado a t lo sinistra 
aventura. 

Decorridos tres dias, Ant6nio Martins, reconhecendo que 
seu primo n lo  heaitaria comprometB-lo, e bern assim tbda a 
quadrilha, resolveu eliminir-lo quanto antes. 

Destinou-lhe um novo esconderijo -0 armazem de retern 
que  possuia na rua das PrCtas-e, nbsse mesmo dia em que 
para ali o mudirra, apnreceu a visits-lo, comunicando-lhe que 
jh havia preparado tudo para Ble, na noite imediata, ir fazer 
urna viagem ate t sua terra. disfarqado em Inoqo de frbtes, para 
n8o despertar suspeitas, e com um passaporte em nonie do 
Cosme dPArauio. o ~Aguadeiro* 

0 Manoel Alves ficou radiante, e o primo, para melhor o 
cunvencrr, disse-lhe qUe, nessa nlesma noite, lhe seria entre- 
gue a stla parte no roubo, a qua1 nos tempos que iam cor- 
rendo, representava uma pequena fortuna. 

Efectivamentr, inomentos dcpois dc Antdnio Mattins d'ali 

saIr, o Manoel Alves viu entrar JoZo das Pedras, o 'Enterra- 
d o r ~ ,  que o convidou a acompanhil-lo A casa onde seriam des- 
tribuidas as partilhas. 

Subiram a rua de  Santo Antdnio dos Capuchos, atravessa- 
ram a Bemposta. e encaminharam-se para a calqada de  Arroios, 
p r a n d o  em frente a uma residencia de  born aspecto, ir porta 
dn qua1 o ~Enterrador* bateu uma pancada, aparecendo-lhe 
ulna rnufher. 

Era Gertrudes Maria, a ~Parreirinha.. 

Diogo Alves recebeu o miserivel com demonstraqbes de 
regosijo, fazendo-lhe v&r que  o assalto havia decorrido fis mil 
maravilhas e que a pollcia nem sequer s e  preocupava a pro- 
curar os criminosos. 

Mentira. Embora naquele tempo, um crime, por muito hor- 
ripilante que fbsse, n5o causasse surpresa a ninguern; o roubo, 
o assassinio, de  dia ou  de  noite, em plena rua, ou o assalto a 
q u a l q ~ ~ e r  casa, nSo preocupassem grandemente a opiniBo pdblica 
e a policia, o crime da rua das FIBres, talvez por as  circuns- 
tincias que o revestiram. nu por ser perpetrado Bm casa de  
uma individualidade sobejamente conhecida, apaixonou de  tal 
modo a pnpula~$o de  Lisboa, que as autoridades n%o puderam 
deixar de  intervir energicamente, lanfando-se na descoberta 
dos crirninosos. (1) 

(1)  s ~ s t n  rnonetruoss carniflcinn, nso s6mente se prestava an3 COmen- 
ilrlos da plCbe: n politica ia apodernr-sz dels como poderosa armn de Q P O S ~ @ ~  
contra o que se chamavs s nulldsde do govOrno e da policla perante 0s assas. 
alno3 e os Isdrbes, que davam a lei neste pals e tornavsm Lisboa e ae provin. 
clan logares t io  perigosoa como a Serra Morena. 

.Justificnvn-se a acusa~Lo de que o governo era alvo, com as narrattvas 
dllrias de muitos crtrnes rnonstruosas. 

=Portu&al parecia urn paip de lsdrbes e de assnssinos, mas devemos reco- 
nhecer quc. se o govern0 tinha a sua parte de respunaabilidade nsste catado dt 
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Manoel Alves acieditou piamente nas palavras de Diogo 
Alves, e compreendeu que o seu receio nHo tinha razHo de 
existir. 

No entanto, como se proporcionava uma viagem A terra, e 
ali sempre estaria mais seguro, preguntou aquels: 

- L Sempre 6 hoje que voc& me entrega a parte que me 
cAbe no roubo? 

-Certamente, homem! Diogo Alves 6 rnuito honrado e 
incapaz de ficar cotn o que pertence aos seus am;gos ! - retor- 
quiu o facinora, ma1 hu~norado. 

E prosseguiu no mesmo modo: 
-VocC rocebe a sua parte e vai AmanhE para a terra onde 

ninguem suspeitarh do amigo! 
Dizendo estas palavras, Diogo Alves f6ra buscar um enve- 

lope contendo a parte do produto do roubo que competia a 
Manoel Alves, j A  convertida em rnokda espanhoia. 

Entretanto, a .Parreirinha. foi dispondo a mesa, e a ceia 
realizou-se na melhor fraternidade, regada cot11 vinho em abun- 
dincia. 

* * 

Ao concluir a refe i~io ,  o miseravel n8o podia erguer-se, de 
tPo embriagado que estava. 

0 <Enterrador- acompanhou-o ao aposento que Diogo Al- 
ves e a sua pdrfida amante Ihe haviam destinado, e despiu-n, 
ajudando-o a meter na cama. 

coiaas, nAo era tPo culpado cotno geralmente se pi.etendia inculcar nas fileiraa 
opoalclonistas. 

a A  polltica e o crlmeandovam, naqu6la ipoca revoltoss, de b r a ~ o  dado c 
quasi inseparhveis. 

*Os  bandidos eranl potentados politicas, que tinharn 0 s  povos na sua 
m l o . .  pelo terror. A pollcia era umn irrisso. dQod seria o govern0 que se 
nchaaae corn f d r ~ a  para Investir corn ests  orden, de inlluencias, que constl- 
tuiem a cnfermldade da Cpoca? (0. C C.  - Diogo Alvcs 1 R 9 7  pgs. 131, 133) 

Subitamente, Manoel Alves sentiu que urnas mSos hercu- 
leas o estrangulavam. 

Eram as de  Diogo Alves que, sBbre o leito, lhe fincava um 
joelho no esthmago, tolhendo-lhe os movimentos, ao mesmo 
tempo que as suas msos brutais Ihe apertavarn o pescoCo. 

Manoel Alves debateu-se desesperadamente. 
JoHo das Pedras, o .Entersador. p6s termo 5 luta, descar- 

regando-lhe na Eronte um lormidlvel golpe de machado, fa- 
zendo-lhe saltar os miolos. 

Depois, incumbiu.se de fazer desaparecer os vestigios de 
mais Gste crirne, enterrando no quintal da casa o caddver de 
Manoel Alves, o mfsero /ridas da desgra~acla farnilis MourHo. 

Foi um distribuidor de pHo, que costurnava ir todas as ma- 
nh2s a casa do ds. Andrade, quem descobrira o crime. 

0 s  assassinos, ao abandonarem, ~ l t a s  horas da noite, a casa 
do mCdico, deixaram a porta aberta, o que suscitou suspeitas 
ao  fornecedor, que se apressira a participar o facto polfcia, a 
q~ia l ,  imediatamente, se  pus6ra em campo. 

0 s  jornais relataram a horl.orosa traggdia, e o povo, sem- 
pre avid0 de e m o ~ d e s  fortes, acorreu ao local do crime, sendo 
necessirio colocar ali uma fBr~a  da Guarda Municipal a conter 
os curiosos. 

0 regedor da frPguesia da  Encarnaqao, que no process0 
apenas fipura com o nome de sr. Mancio, a foi primeira au- 
toridade a cornparecer na local. 

Seguidamente, apareceu o juiz do 2.0 distrito criminal, dr. 
Carlos Cardoso Moniz d e  Castelo Branco Bacelar, o mesmo ma- 
gistrado que condenara a morte o famigerado Francisco de 
Matos Lobo, que tomou imediatas providencias no sentido de 
se proceder ao exgme do corpo de delito, e rnandou avisar 



o dr. Pedro de Andrade do que acabava de ocorrer na sua re- 
sidbncia. 

Depois, cotnpareceram o delegado cia 4." vara, dr. Frutuoso 
Dias Mendes, os medicos drs. Manuel Maria de Almeida e 
Jos6 Joaquim Teixeira de MagalhHes, e os escrivies Leandro 
Josd Capristano dtAlmeida e Figueiredo, e Joaquim Jose Pe- 
reira de Miranda. 

Procedendo ao exAme, o s  peritos verificaram que os cadi-  
veres jaziam na posiq?io em que os bandidos os haviam dei- 
xado -de  bruqos, amordacados e com os pulsos amarrados 
atraz das costas - e concordaram que a morte lhes fBra produ- 
zida por asfixia, registando, no  entanto, que o cadPver de Jose 
Elias Correia Mourso apresentava uma ferida na regiao fron- 
tal, corn o comprimento d e  tr&s polegadas, possivelmente cau- 
sad0 por golpe de coronha de rev6lver ou pistola, (1) e que  nos 
da Ernilia e Vicencia MourHo existiam fortes contus3es nos 
ombros. 

Um facto imedfatamente atraiu a atenqlio do juiz, avolu- 
mando a s  suspeitas que, de principio, lhe assaltararr~ o espirito: 
enquanto que na  casa de jantar, a rnbsa e a s  cadeiras estavam 
derrubadas, a loupa partid3 e a comida entornada, na cozinha, 
encontrava-se, na melhor ordem, a mesa posta para o creado, 
que  havia desaparecido misteriosamente. 

0 s  fios das campainhas electricas estavain cortados em 
vlrios pontos, o cdfre forte arrombado, e a s  gavPtas de diver- 
sos mdveis abertos, e o seu conteado revolvido e espalhado 
pelo ch3o. 

No dia imediato, o dr. Pedro de Andrade compareceu n o  
tribunal a prestar declarac6es. 

Tomou conhecimenio do auto do ex ime do corpo d e  deli- 
to, e corroborou a s  suspeitas do rnagistrado s8bre a midteriosa 
desapari~xo do seu creado Manuel Alves. 

Logo que rcgress5ra de Carcavelos, o medico passkra por 
sua casa, que se encontrava ainda no desalinho em que  os 
bandidos a tinham deixado, e constatlra, imediatamente, a fal- 
ta d e  v4rios objectos e dinheiro. 

Segundo alguns jornais do tempo, Ccte facto preocupou-o 
muito mais do que o morticinio dos quatro intelizes, on quais a 
sua avareza deixou conduzir nunla serapilhelra, e na tumba 
da Misericbrdia, para o cemitkrio. 

No tribunal, todas as suas palavras d e  repulsa foram para 
o roubo e nao para os assassinios, e fez o seguinte depolmen- 
to que transcrevemos na Integra do process0 arquivado : 

q .  . . Deciarou depois no dia seguinte o sobredito 
roubado Pedro de Andrade. doutor em medicina, que 
at8 aquelle momento tinha dado pela falta dos obje- 
ctos seguintes - Sete facas de prata, trinta e u m  gar- 
fos, trinta colheres de sbpa, t r t s  conchas de tirar 
sopa. duas ditas de tirar arroz, dezasseis colheres de 
chh, urna concha d e  tirar assucar, sete salvas gran- 
des e pequenas, uma bacia de lavar, um cast i~al ,  
duas medalhas d e  prata, sendo do mesmo metal os 
objectos acima mellcionados, u m  alfinete d e  peito 
corn u m  brilhante grande rodeado de perolas, outro 
alfinete n'uma lyra corn hrilhantes, urn relogio de 
ouro com segundos mortos, avaliado em 91$200 
rdis, uma caixa de tartaruga forrada de ouro con1 
as letras P. A. feitas em brilhantes: que,todos os 
objectos indicados e o dinheiro que achou faltar-lhe, 
jnclusiv6 quatrocentas peqas e m  ouro de 7$500 r e ~ s  
cada uma, rnontarla tudo a quatro ou cinco corltos de 

(1) - NOS Inierro#at6rio3 n que a pollcia procedeu, averiguou-se q u e  t e t c  
lcrlmenro lara produrldo corn a coronha d@ urns pislola perlrncente eu bnndl- 
do Fernando Baleia, de profissao crcada d e  servir ,  quc tomou parle no aasblto. 



Depois do juiz, doutor Bacelar, ter ouvido as declara~bes 
do dr. Andrade, as quais, como dissimos, reforqavan~ as suas 
suspeitas sbbre o creado, forant i m e d i a t a t n e n t e  ordetiadas v5- 
rias deligbncias para encontrar o miseravel. 

A policia conlecou por investigar quem eranl as pessoas 
de  amisade de  Manael Alves, e nSio tardou a apurar que o es- 
tabelecimer~to de cereais da praqa da Alegsia nZo passava de  
urn covil de rnalfeitores quo, todas as mites,  all se reuniam. 

Havia, portanto, uma pista a seguir: prender Antonio Mar- 
tins e interrogi-lo sbbre o paradeiro de seu prirno. 

PrPso o celeiro, e interrogado. Pste demonstrou absoluta 
ignorincia dos factos, lamentando, corn fingida rnigoa, o desa- 
parecimento daquele seu paretite, pondo em ddvida que @le 
houvesse sido assassjnado por a s  bandidos, e que estcs hou- 
vessem dado destino ao seu caddver. 

0 magistrado mandou restitui-lo a liberdade, orde~~ando,  
no  entanto, que a policia o nao perdesse de vista. 

Dias depois, dera-se o assalto a urna casa na Costa do 
Castelo, em que o seu autor, que era o famoso Joao das Pedras, 
o .Entersador., ao ser pressentido e fugir por unla das janelas. 
catra, torcendo urn pB, sendo capturado e conduzido ao Go- 
v e r n ~  Civil, de  onde, decorridas apenas algunlas horas, transi- 
tou para o Lirnoeiro. 

TOda a quadrilha ficou em sobressalto ao ter conheci- 
mento da p r i s h  de JoXv das Pedras, receando que ele a de- 
nunciasse. 

Efectivarnente assirn aconteceu. 
Uma manhl,  urn nloFo que faria recados aos presos do 

Limoeiro, procurou o Antonio Martins para Ihe entregar urn 
bilhete em que o ~Enterrador* pedia Aquele seu amigo o envio 
de algum dinheiro para tabaco e fosforos. 

0 celeiro apressou-se a socorre-lo, e, numa carta que lhe 
escrevkra, acompanhando o djnheiro, recomendava-lhe .a m d -  
xima prudgncia sempre que f6sse a pregu~lt;ls, niio f&se o 
Drjrbo descobrir t ~ r d o .  

0 moco levou a carta, e, ao enlregh-la a Jo5o das Pedras, 
foi surpteendido por uln guarda que, logo sc  apoderlra de la 

entregando-a, depois de conhecer o seu contehdo ao Juiz in- 
vestigador. 

lmediatamente este s s  apresslra a charnar o pr&so 6 sua 
presenpa, comesando por preguntar-lhe se t le  conhecia o ce- 
leiro Antdnio Martins. 

Depois de urn apertado interrogatdrio. em que lhe foi pro- 
metida a liberdade, no caso de 21e dizer tudo quanto sabia a 
respeito do crime da rua das Fldres, o .Entetrador* confessou 
t6da a verdade, fazendo revela~fies importantissimas s8bre a 
parte activa que cada u n ~  dos componentes da quadrilha havia 
tornado no barbaro n~orticinlo. 

0 miserhvel, seduzido pela habil promessa do magistra- 
do, n30 ocultira o minima porrnendr, procuratido atenuar a 
sua participa~Zo no crime, quasi ao extreme de se afirmar ino- 
cente. 

De nada Ihe serviu, portm, esse expediente, pois que o 
Juiz, depois de reduzidas a auto e assinadas pelo punho do 
miseravel, a s  suas declara~ces, o mandAra novamente redolher 
a enxovia, de  onde, so mais tarde, salra para o tribunal, e dbs- 
Le para a fArca 

N a  posse de  todo o segredo, o Juiz ordenoua prislo de 
todos os indivldfios citados por JoZo das Pedras, e ainda: que  
se procedesse a varias buscas em diferentes casas suspeitas 
pullcia. (1). 

(1) - No antigo Passeio Pf~bl~co, no local onde maie tarde esteve instalado 
o restaurante . V i g i a ~ ,  exlstiu uma taberna d e  quc era proprictario urn indivi. 
d u o  corrhceido por JosP Gordo. que foi a que mal; atenqlo mereceu d pollcia 
por ali se reunirem corn assiduidade alguns do5 facln6ras da fnmigerada 
qusarlll la de Dlogo Alves. 
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0 celeiro Ant6nio Martins foi o prirneiro a ser prbso, sen-  
d ~ - l h e  apreendida vkria correspondencia bastante conlprome- 
fedora. 

Seguiram.se outras prisdes, entre elas a da ~Parrer inhar ,  
que foi conduzida an Aljube onde ficou inconlunicavel ; a d e  
Diogo Alves, que  n5o se  encontrava ern cssa q u a n d n  a poli- 
cia o procurou e fbra pr iso  no Campo Grande, por urn oficial 
do Governo Civil ; a de AntClnio Palhares e Manoel loaquin~ 
da SiIva, o dBei~o Rachado", presos nos respectivns quarteis a 
que  pertenciam e irnediatamente transportados para o presi- 
dio do Castelo de  S. Jorge ; e a de  Jo%o Maria Arameiro, que 
era guarda-barreira e fBra capturado e m  uns  terrenos do bairro 
da Lapa, quando s e  ocupava a clesenterrar urn ' p i  de &bra., 
e por hltirno a de Jose Claudino Coelho, o 'PB d t  Dansa~ ,  que  
se provou nLo haver tornado parte n o  crime da rua das Fib- 
res, mas  que  no interrogatdrio s e  denunciou autor do roubo 
praticado na capela do Patrihrca. 

0 padre JoKo Candido de Carvalho, (1) mais conhecido 
pelo . snbr . i (~ r~c t  de .Padre RabecBo., descreve-nos na sua dbra 
nEduardo ou 0 s  MistCrios do Limoeiro.,, que  tanta celeuma 
levarrtou a 0  ser publicada, e m  1905, esse  casarao de aspecto 
surdido quc se ergue a dnis  pnssos do corafiio da Baisa. 

Dessa 6bra ex!rairnos us s r g u i n l e s  periodor, que  nes  pa-  
reccrri curiosos e elucidativus : 

" N u  largo do  Li~noeiro, a esse liicat no qua! 
tivkram Ingar, outr'ora, muitas festas e torneios, em 
cujas festividades n s  cavalciros apareciam ricamente 
vcstidos e armados, ot: seus palafrens tnayestosa- 
r i~ rn t e  ajuizadus, corn o fin1 de agradarerri as darnas 
y u e  entzo hahltavam n palicio, que  h ~ ~ j e  t cadeia, 
debruqadas nas varandas e sacadas, csperando an-  
siosas, cada uma rlelas, a vitbria alcanqada pel0 seu 
campelo  sBbre o seu adverslrio : a Bsse largo, onde 
costl~mavnm entito pnssnr as equipagens dos corte- 
'aos, que  vinham fa7er cBrte a nosstls reis ; a Csse 
l a r ~ o  q u e  era ent5.o habitado por mui tos  ricos ho- 
mens  destes reinos ; e quc hnje s e  v& coberto dos 
andrajos d a  niisiria, regado corn lfigrimas da des- 
grafa, continuadartlente atracessado pelas rrlu!heres 
r pelos Filhinh!>s das viti~?ins, que  ali pai;sam uma 
parte da vida, 011 a t o r ~ ~ e n t a d o s  dos remorsos de  seus 

Diogo Alves, Antonio Martins, Joao Maria Arameiro e JosC 
Claudino Coelho, o cP8 de Dansas, ao entrarem na enx6via do 
Limoeiro. onde se encontrava JoLo das Pedras, o XEnterradors, 
que os havia denunciado, pretenderam liquidl-lo, pondo em 
aIvoroco toda a p o p u l a ~ i o  da veiha cadeia, alarmada corn os 
gritos do  traidor. 

Em sCrios embarasos s e  viu o pessoal para sufocar a re- 
voita que  se generalizou entre os reclusos, os quais tomaram 
diferentes partidos. 

Abrimos aqui urn parbntesls no relato dos crimes de  Dio- 
go  Alves, para nos ocnparmos dessa velha e derrufda cadeia, d e  
que  ]a falAmos superficialrnente ao referirmo-nos a Francisco 
de  Matos Lobo. 

i l  I - J o i o  Candido dr Carvillho nasceu cln Cdslelo de Vtde. no  an0 d? 
18ii3 ProTea~ou  n a  Olde rn  d: 5 Ju.50 d r  Dr-rrs, despindo o 11.ihlio e m  1833 
pal.;% :3ssc111al- praqa no  ~cp i lncnto  dn Marinha,  onde pcrrnancceu pouco lelnpo. 
Esyirilo cornhntivo, ssrcisticn e violento, publicou vir.io3 jornais. entre eles : 
.Clortprlnr...~, I l R 3 7 ) ,  *C> A7nrrazuel ( l ~ 3 8 ) ,  a r)emocmtj- [ l 8 : 3 ~ ) ,  e ~ R a b c r a o , ~  
1547: dando ' h i :  6b:e ultimo, pc lo  sucesso  alcanc;tdo, o >i>.hriijui'f cle .Padre 
R a b ~ c i o "  P n r  a vlolencia das srras sdtiras, algurniis veze$ rstevr prPso. escre- 
vcndo durantr n s r u  cativeiro a 5\13 nhr8 intituiada r Ed:~ardo ou 0% h'lIstCt.ios 
d o  Llmociro, ,  e m  4 volumes, publicadus em 1849. na tiuoerafis da d ' R ~ v o i u 9 0  
de Setembro.. na r u n  d o  Almada, n." 5, na rua d a  L l ~ s  Duarte Relo, rLo 5 5 ,  t 
ha d e  Lucas  Evangelisla. r.a r G a  de S. Marral, n ' 70. 

Em la51 rsgrcasou k Igreia, en\,ergando nvvamen(r a s  vestes ccl?siasticaa 
chegando a scr prior de Santo Estevatn de  Alf lma e urn orador consajirado. 

Drixou \rjrios sermiies imprccsos entre eles u l n  sobre a Imaculada Con. 
cei; in,  e outro groferirio n a s  ex(ijnia5 rlr D. Mxria  11, em 1857. hZorreu em 
Vil  I Frnns:i, v)tlntado pela fehre emarela, em 14 de ~novembro de 1557. 

i 
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crimes, ou sofrendo penas que  nHo merecianl: mas 
crilninosos ou inocentes, cobertos todus cum o n tgro  
crepe cia desgraqa, corn o lutuoso veu da desven- 
tura 

SO I.imoeiro, corn o seu rnuro, a sua cancela, o 
seu guarda, a sua guarita e sentinela, p6de chamalL- 
se a cadela da cade~a. Forte mania de prender I Ate 
as par&des da  cadeia, corn todo o material do  edifi- 
cio, estso pr8sas." 

Sabre o farnoso *Padre RabecBo., o Dr. Mario h'lonteiro, 
ilustre advogado e escritor primoroso, escreveu, recente~nente, 
em uma das suas crrjnicas : (1). 

<A sua obra sBbre o Limoeiro, alenl de  descrever 
alguns tipos e costumes da cidade, apresenta-nos o 
esboqo do primeiro dicionario da g i r i a  da populaqio 
criminal, o que 6 deveras interessante. 

.Descrevendo a cadeia, referiu-se B sn1;l T o r r  n'ns 
I a g e ~ l s ,  -2 $sin 3, onde esiavam entso detidas as 
mulheres, e a s t ~ s d r v a  13 ou Cns:i Fur-te,  onde aca- 
bavam os sentenciaclos a morte. 

=Indiscreto, denltnciou aos leitores que por urn 
aiyap2o da s..iln 8, a historica Sn/n d n  Co/iiii:i.;, en- 
travam as escondidas as amasias dos carrascos, visto 
&les nao poderem casar por serenl legalrnente de-  
clarados defuntos. So  eram considerados vivos para 
roubarc~n a vida aos seus samelhantes. 

Wando-nos unla impressio, ainda que  fugidia, 
da vida interna e di5ria das cadeias, p6s em fdco os 
mil e unl neg6cios torvos entre 0s p rkos ,  alguns 
interesseiramente transformados em barnt inas ou 
intermediarios na entrega das despesas alheias.. 

( 1 ) . D 1 i r i o  de Lishoa.,  de 3 dr Fiverr i ro  di 1933. 

No seu livro "Do Crime*, que j i  por ~ n a i s  de unln vez 
aqui t e~nos  citado, o ilustre advogado diz-nos o seguinte, refe- 
rindo-se ao Limoeiro: 

~ N a q u e l e  palPcio habitnu a cirrle de D. Joao I,  
rnquanto s e  procedeu %s obras de  reedifica~Bo do 
paqa de  Alcaqova, no Castelo de  S. Jorge. 0 mestno 
soberano cedeli-o a seus filhos, os infantes D. Duar- 
te. D. Pedro e D. Henrique, e, por isso, se ficou 
chamando a Csse edificio: Paco dos Infantes. 

*Alexandre Herculano, no  ,,Monge de Cistern, 
descreve minuciosamente essa habi ta~go real, que 
s e  charnava, entiin, Paqo-a-par-de S. Martinhn, e n o  
vol. TI, a paginas 342 e seguintes, dd nota do ssrau 
que  s e  realizou ali no tempo d e  D. JoHo I. 

"Mais tarde, D. Duarte, ja depois de  ter subido ao 
trtino, destinou &ste palicio para residencia das co- 
nlendadeiras de Santos que  ali estiveram no ano de  
1405. 

-No iempo de D. Afon~o  V serviu d e  casa d c  
hfoi.da, tornando, depois, a ser habitaqao dos infan- 
tes, e ali residiu D. Jogo, mais tarde D. Jo io  11. 

=Foi dste rnonarca que estabeleceu a cadeia do 
1,imoeiro no  antigo Paqo da MoCda, e D. Manuel, seu 
sucessor, nunla reconst ru~zo que fez no edificio, ali 
estabeleceu a Casa de Suplica~Ho, obra que o cro- 
nista Darniiio de G6es classificou de  sunlptuosa. 

-D. Jog0 V procedeu a nova reedifica~ao, man-  
dando, pela mesma Bpoca, construir uma cadeia no 
Castelo de  S. Jorge. 

'D Antonio, prior do Crato, quando, em 1580, 
teve de  s e  retirar de Lisboa, rnandou abrir as portas 
do  Lirnoeil-o, saindo iodns os presos, que, espalha- 
dos pela cidade, cometerarn muitos roubos e outros 
crimes. 

"Em 1640, tambem foram ahertas as portas da 



cadeia, e a este respeito diz o conde da  Ericeira, (I) 
no .Portugal Restaurado=. 

Chegando alguns fidaIgns B Casa da SuplicacBo, 
acharar~l  as portas fechadas. 

OD. Gastao Coutinho abriu as  cadeias e soltou 
todos os pr@sos que  estavam rlelas, parecendo-lhe 
irnpl-oprio n8o lograreni u priviligio do dia e m  q u e  
se  declarava a liberdade da  Pi tr ia* 

# E m  1755, por ocasiio do terramoto d e  1 d e  
Novernbro, fugirarn muitos presos, porqur a cadeia 
sofreu grandes destroqos, assim corno a Casa d e  
SuplicaqBo. 

"0  marques d e  Pombal mandou reedificar o e d i -  
ficio, dar~do-!he urr~ planu apl-opriado n cadeia prin- 
cipal da  cdrte. 

No memoravel dia 2 4  de  Julho d e  1833, os pre- 
sos fugiram t a n ~ b e m  da cadeia. roubando mdveis e 
roupas e queimando os livros de  reg~s to ,  nurna 
enorrne fogueira q u e  acenderam e m  frente da casa 
do carcereiro. 

. E m  39 d e  Abril de  1847, foram abertas a s  por- 
tas do I.lrnoeiro, saindo quasi todos os presos que 
forarrl rrcapturados, ficando alguns feridos. 

Consta q u e  muitos destes prPsos r e  recolhera~n 
a prislo por livre vontade. 

.;Ern 1833 cessou a distinq8o entre a cadeia da  
cBrte e a da cidade, fica~ldo reduzida B denominacBo 
de  #Cadeia da Cidades, com u m  carcereiro. 

'0  decreto de  25 d e  Novernhro do mesmo ano 
nomeou urna cornissao encarregiida da sopa de  cari- 
dade aos prksos i~~: j iqen tes ,  cnmissZn que fol disstll- 
\,ids por drcri-to de  2 8  de  Agosto d e  1845. 

' 0  Limoeiro e uma prisio exclusivamente para 
hornens.., 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

( 1 )  D LUIS  d~ I Z Z C ~ C Z ~ S ,  3 . ' ,  Conde da Frireira, guerreiro c picrltor 
po'tugui.~, nascru  e m  I isboa, n o  an'> I 6 3 2  r f.tlrreu no dc 1690. Escrrveu a 
*Hist6na d e  P h r t i ~ g a l  Restnur~do . que 6 unla  119rraqio do tad-s os s u c e s s o s  

lnllllsres c politicos, ncorridus em l'urtuaal, dcidr a rcstauraqao de I640 
a0 arro de 1668 (D. P. I 192R . pngs.  1429, Ib.l:'l. 

Se os nossos julgadores conhecessem d e  per- 
to, hem a fundo,  o q u e  represents o Limoeiro, n8o 
condenariam, talvez, a detenc8o nos seus chrceres 
creaturas cujo comporramento anterior & born, e 
ainda possuern alguma coisa d e  aproveitavel. 

~ T a l  prisFio nPo regenera o deliqiiente, neln livra 
a sociedade d e  urn elemento pernlcioso. Bem ao 
contrario.. (1) 

Rein Redondo, (2) cspirito cintllante d e  jornalista, publicou 
recentetnente u m  interessante I ~ v r o  d e  crdnicas, a q u e  deu o 
nome d e  "A Cidade dos Fantasrnas", e e m  q u e  dedlca ao 
L~moei ro  a s  seguintes palavras: 

..O pesado casarZo do Lirnoeiro foi erguido, sob 
u m  signo fatalists icPrca d e  600 anos, por D. Fer- 
nando. Ninyuetn encontcou ali n felicidade. Pace d e  
Reis e paqo de  lnfantes, criado pnz-a iodas a s  maqnifi- 
cencias, foi teatro d e  torpesas e d e  miserias q u e  eno- 
doararn a Histiiria. 

,,Desde h i  inuitos anos qne  a d8r ronda o silencio 
das m a s  salas escuras. H e f ~ g i o  dos ambres d e  
D. Fernando e da  Lennor Teles, ouviu o clalnor 
odienio da  populacPo, e recolheu as Iagrimas da 
rainha, quando o Rcl F r ~ r r n c ~ s r ~  ali fechou o s  6lhos 
para sempre.  

0 ncto (3) do MCstre tie Aviz, apunhslall<ln o Conde 
- p~ 

( 1 ) " D a  cr~rne" - 1928 pas. 04, 65. $6 t. 68 
( 2 ) - ~ 0 1 ~ n ~ l i s t a  do- mais distintos. rlntnr 4.34 " b ~ a s :  C,~nl~res , 0 llolnern 

que rnatou B a r b o s n  (separata do vol. V do Holrtlm do Institute de ~ r ~ t n i n o l o ~ i n )  
,.I Crirninalidadc r n  Ik . ;por to  Iscpal..ltn dus rols V I I  e V I I I  do tnesrna ~ o l e l i r n ) ,  
- A  Cidilde htaldita- c . A  Cidadc dos F i l n t u s r n n 3 ~ .  

(5) N+sts l i lcsrna cr6rlica, inscl-tn xrrteriurmentc no  . D i i i r i o  dc Notic~as  

dt 21 dc Sercrnbro dr 1932, Beln Rcdand,? empr tkn  J palirvra i-i'irrli., que so 
seu llvro vrrnns er~bstit~ridn vela p a l a ~ r r n  s u t o .  Ipnorarrros 0 motiun q u e l e v o u  
a ilusirr jorni%lirta a substituir unn vocibulo par nutra, porqunnto 0  act0 dr 
arrancar a vida n urn setnelhante, a tlro nu a punhal, n8o deira de ser unl r,i- 
rnc ,  qurr seja pl-:iticililcl POT r e i  ou POI urn plebeu. 



d e  Andeiro, acentuou o estigma d e  rnaldiqBo que  
pesavn sdl-irc o edificio. Nunca rnaln i i  brilharam os 
ouropeis d a  cbrte, e eram como fantasmas as  som- 
bras dos reis q u e  ali r e s id ia~n .  As suas  parCdes frins 
ouviram a ~ n d a  as lsnlentaq0es d e  D. Dunrte, o mo-  
narca q u e  sacrificara o i r m j o  ao seu dever  patriota. 
E foi D. JoZo 11, o IJerfeitn q u e m  cornpreendeu q u e  
o palacio ~na ld i to  36 era bem aplicado a cadeis. E, 
assirn, feitn d r  aventuras  e d e  lagrirnas a hist(5ria 
d o  Limoeiro. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  

-0 Limoeiro 6,  cntre  n6s, a mais perfeita escola 
d o  crime. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

~.Longe da luz e d a  alegria, c h e g a ~ n  at6 lii apenas 
os  pregdes cantantes da I-ua, Fromessas d e  Iiberdade 
q u e  os  muros  da cadeia escondein e que  os  vultos 
das sentinelas gcardarn." (I) 

Curiosas estatisticas, elaboradas paciente~nente,  demons-  
t ram ser  o aicool q u e  rnaior percentagcm d e  deliqiientes for- 
nece B popuiaqgo das cadelas. 

Hi, portanto, u m a  grande relasso rn t re  o aurnento do 
consumo do alcool e o desenvol%'irnento da criminalidadc e da 
loucura. 

NZo era sd u nosso pais, q u e  ao terr~pu dn Diogo Alves e 
outros facinoras famosos, atravessava u m a  Gpoca d e  terror e 
bandit ismo;  todos os outros paises, corn excepG5o da Noru6ya, 
enferrnavatr~ d o  mesmo rnal. 

Rarissimos eram os  autores dos  crimes perpetrados entao, 
que, observados cientificamente, n5o acusassem urn notnvel 
fundo de alcoolisrno. 

Yvernes apresentou a o  Congresso International d o  ~ l c o o -  
kismo u m a  curlosa estatistica fornecida pela Finlnndia, onde  ern 
1807, foranl r igorosa~nente postns e m  vigor leis restritas bas- 

(11 A Ctdnde dos Fantnsmas .  -Bela Redondo- Lisboa- 1933- pgs. 
75, 76 e 78 

tante severas, q u e  deram ern resultado urna considerive1 redu- 
G ~ O  n o  consumo d e  aicool por cada individi~o. 

A a b s o r p ~ i o  d o  alcoo1 era ern 1819-1823, d e  3,95 litros por 
cabeqa; e m  1824-1828, d e  6,lO; ern 1829-1833, d e  4 , 6 3 :  e m  
1834-1838 desceu a 3.53; e e m  1838-18119, a 2.06. 

Cornparernos Cstes algarismos corn os fornecidos pela 
Bblgica, q u e  ocrlpava o prirneiro Iogar nas  p r o p o r ~ 6 e s  d e  alcool 
por habitante, e onde,  e m  media, existia u m a  taberna para 
43 pessoas. 

N a  Belgica, a propor@o alco6lica era a seguinte: 1818-1822, 
0,09 litros por cabeqa ; 1823-1827, 8 , 0 9 ;  1828-1832, 9 ,02 ; 
1833-1837. 8.08. 

Em Franqa, o numern das casas d e  vendas d e  bebidas es- 
pirituosas havia airmentado 1 5 ~  nos ultimos doze anos, gra- 
<as as  facilidades q u e  o s  governos concediam aos vendedores 
de alcon1. 

Paris, e m  ]SOB, possuia rlma taberna por 88 t~abi iantes ,  e 
a quantidade d e  alcool consumldo aument5ra sucessivamente 
desde 1823. pm lK23-1827 era d e  2.72 litros por habi tante;  
e m  1828-1832. d e  3 , 5 3 ;  e m  1833-1837, d e  3.83. 

Cauderlier a p o i a ~ s e  nestes cilculos para afirmar q u e  o al- 
coolisrr~o influe no  aurrlento da criminalidade, dos sulcidios 
e da loucura. Dernonstra-nos qu%o grave era a s i iua~Zo da B&l- 
yica, onde,  por cada oito individirns aduitos havla u m  taber- 
neiro, e onde  o consumo d a  cerveja era  superior a o  da Alerna- 
nha.  Assim, na Belg i rx ,  cada habitallte consumiu :  e m  1811, 
138 litros d e  cerveja e 5,87 d e  alcool d e  50 g r a u s ;  e m  1821, 
159  litros de cerveja e 7 , 6 6  d e  alcool; e e m  1831, 170 litros 
d e  cerveja e 9,755 d e  alcool. 

A dste aumento corresponde o seguinte crescimento para 
a cr~rninnl idade,  por  I D D . 0 0 0  habi tnntes:  

1811 - 1,G iribunal criminal - 2 6 9  tribunal correcional - 2 4 6  
suicidas -- 4.054 alienados. 



1821 '7,6 tribunal criminal - 383 tribunal correccinnal - 367 
suicidas - 6.181 alienados. 

1831 - 2.4 tribunal c r i m i n a 1  648 tribunal correccional - 533 
s~l ic idas  -- 8.251 aiienados. 

1835 - 2,1 tribunal criminal -- 648 tribunal correccional- 5 8 3  
suicidas- 9.328 alienados. 

N a  Noruega,  5 d i n l i n u i ~ 3 o  das casas d e  vends d e  behidas 
aIcoolicas, cori'esponde igual decrescitrlento n a  cr~nrinal idade.  

No nosso pais, a criminalidade tern a u ~ n e n t a d a  considera- 
velmente (1). 

(1) Em 1930 cot~leteratn-se em Portugal 5.397 crimes, uasirn descrlmi- 
"ado%: 

C f ' ! ~ r , e  c~ntr i?  P C ~ ~ O : I ,  : 

Perirnelllob, contus6ee ofensas corporais . . .  . . . . .  2 . 3 7 9  
Contra a tlonra, difatnaqio. cvlilnla c injririr . . . . .  464 
Atcrltado so puder, cstuprr, uolunibrio e violovao . . . .  100 
Hornicid~o volrrnl:irio simples e apravado e cnverlrnrmenio . . 103 
Ho~nicidios,  f e r i ~ n c n t o s  e ofuneas c o r ~ o r a i ~  involc~niBria. . . .  4 8 

. . . . . . . . . . .  Abdrtos . . . . . . . .  2 1 
Ultraie pdblico . . . . . . . . . . .  . . . . .  4 
Ahandono de c r l a n ~ a s  . . . . . . . .  . . .  3 
Usurpacio do estado civnl, matrirn6nios suposros e ilegals 3 

. . . .  Descaminho de men6res . . ~ . . .  2 
Adulterio. . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Lenocinio. . . . . . . .  . . . . .  . . . .  

3 161 
Cr imes  crntr.? 2 pmp,.icrl;~,le. 

Furto . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  1.058 
Danos . . . . . . . . . . . . . . . . .  271 
A b u i o  d e  c o n f i a r ~ ~ u  . . . . . . .  . . . . .  . 2 2 8  

. . .  Burlas  . . . .  . . . . . . . . . .  7 3 
Rsubn . . . . . . . . . .  . . . .  . . .  24 
Fbgo p a s t e .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I 
Inc+ndios . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
LT~urpa$Bo e airanciimer~to de rna rcos  . . . . . . . . .  1 - 

1.669 

A s  estatisticns, d e  nno para ano,  ncusando o aumento  pro- 
gressivo do crime sao  assustadoras, sobretudo n o  q u e  diz res -  
p i t o  a cr~iininaiirlnde ir?fnntil ,  outr'ora nu lna  percentagem di- 
minuta. 

Gravissimos 510 o s  nl imrros q u e  essas estatisticas nos 
fornecem. tendo a justifich-10s a misGria moral e material das  
farnilias, pelos vicios e doenqas hereditarias - de  q u e  silo exem-  
plos a sifilis. 3 tuberc~ilose,  o nicoo/i~r?lc~,  d o e n ~ a s  mentais, etc. 

A titulo d e  curiosidade podemos elucidar os nossos leito- 
res d o  desenvolvimento assustador que a cr imi~?; l l idnde  i r~ f f i r l -  
t11 tern tido IIO nossa pais, nestes ultimos anos. Nos anos  d e  
1 9 2 7  a 1931, j~i lgados nos tribunais judiciais d e  Lisboa, Port0 
e Coimbra, constatamos o seguinte numero d e  men6res  deli- 
qiientes, indisciplinados e e m  perigo n ~ o r a l  : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1927 7 8 2  men6res  
1926  . . . . . . . . . . . . . . . . .  975 
1929 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 1.663 
1 9 3 0  . . . . . . . . . . . .  1 . 6 7 7  
1931 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.963 

7.060  
~ . 

~',-i,neu ~ i o i i r r g  ;, O ~ - I ~ C I X  c 3 r r ~ n i l ~ i l i 0 ; i d r  ,.x;hlicn : 

. . . . . . .  DcsobediCncia . . . . . . .  117 
AC~C,P de v ~ o l e r ~ c i a  contra aatoridades pu1,licas . . . . 83 

. . . . . . . . . . . . . . .  Armas proibidss 65 
Resistencia . . . . . . . .  . , . .  5 3 
F a l i i f i c n ~ ~ o  de escritos , . . . . . . . . . . + .  49 

lnldrias  contra autoridades pdl>licas . . . . . . . .  47 
Trsjos, ernpregos e titulos supoftos ou usurpados . . . . .  46 
I ~ l e o  t e s l e n ~ u n h o .  . . . . . . . . . . . .  PR 

. . . . .  Assuada . . . . . . . . . . .  24 
SediqHo. . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
Fuga p r o v o c ~ d a  de pr t sos  . . . . . . . . . . .  I2 
Vlidios 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
FalsificarLo d r  rno&da+ . . . . . . . . . . . . .  7 
Peculato e conrussao . . , . . . .  . . 5 

Kornpimento de selos e descarn~nhude paptis  . . . . a .  2 . . . . . . . . .  Abusos d e  autoridade . . . . .  2 
. . . . . . . . . . . . .  C a ~ a  e p e s c a r i a s d e f i s a s  1 

Kecolhimentodemalfeitorrs . . . . . . . . . .  1 - 
567  

Total : 5.397 



Aos 782 rnendres deliqiientes d e  1927 ha a ocrescentar, 
en1 1931, mais 1.131 

Em 7.060 figurarn pcrto de 50,,'- d e  anallak,Gtrs, e no ano 
1929, como rel'ncidentes, e jB con1 c o n d e n a ~ 6 e s  ou prisGes so- 
fridns, 136 menbres. 

Gertrudes Maria, a 'Parreirinhm, a l k n  de embriagar-se e 
prostituir-se, roubava, instlgando Diogo Alves a urna ~ n a i o r  
s6tna de roubos. 

Entre a s  curiosas questhes d e  que s e  ocupa a antropolo- 
gia criminal, urna das mnis it~teressantes consistn e m  saber 
porque motivo a criminalidade e nluito menos FreqUenle na 
mulher que no holnem, quando a degenerescencia, que, evi-  
dentelnenle, 8 o grande factor do crime, atinge os duis SPXOS 

quasi corn igual intensidade. 
.Esta notavel divergencia da estatistica levou a investigar 

ie n i o  haveria na rnulher algurn desrio de moralidade com- 
paravel ao crime, nu equivalenle dCstc sob o ponto de vista 
antropol6gico e social. 

Tornava-se pois necessario investigar se a desigualdade 
da criminalidade dos sexos n5Io resultarla, n2o sh de uma cau- 
sa fisica- a aptidgo orginica, por excmplo - mas tarnbem d e  
urna irifludncia social. 

Alguns ~ n i d i c o s  alietllstas e criminologistas concordanl em 
considerar a p r o s t i t u ~ ~ a o  coma esse equivalbnte necesshrio, 
precisarnente porque proporcions 5s lnulheres que  s e  Ihe en- 
tregam, e nela se comprazem, a existencia fkcil que  procura o 
homem q u e  mata para viver, adquirindo assim, de u m  mo- 
mento para outro, e sem custo, os recursos que 6 incapsz d e  
gratlgear por urn trubalho regular e persistente. 

DO CRIME I5 DA LOT!CI!KA 

Do relntSrio dessas observaq5es se concllie que  a s  prosti- 
tutas-nlu as acidentais, as  por circunstbncias independentes 
d a  sua  vontade, mas as que  se comprazern n o  seu mistel-, e a 
@le voltam fatalmente quando a s  forcam a abandond-lo - dife- 
rem profundanlente das ladras. por rlumerosos e profundos 
sinais d e  degenerescbncia que  a s  aproximam absolutamente 
dos criminosos do sexo rnasculitlo 

Estes s i n a ~ s  d e  degenerescencia s8o fisicos e psiquicos - 
segundo nos afirma Tarnowsky.- 0 s  pri~neiros consistern na 
deformo~Bo do cabeca e anomalias do crillio (41,33 I' ") e do 
rosto ( 4 , 6 6  D;'c), ern defeitos dentarios (54 e e m  numerosas 
anornalias das orellias (42 ',,). Quanto a s  anomallas psiquicas, 
consistern elas em urn2 fraquesa da inteiigencia m a ~ s  ou me- 
110s pronunciada, e e m  u m a  falta maiur- ou menbr do senso 
moral. 

Tarnowsky classifica as prostitutas, agrupando-as, confor- 
m e  a stla do~ninante  psiquica, em iri~tr~uas, n/~:ificas, hist4ric:js 
e i n ? ~ > ~ i c i i c n s .  

Ester diversos grupos correspondem precisamente a ori- 
gens herediiarias bastante dissemelhantes. Assirn, o grupo das 
ohfirsas(1) distingue-se dos outros trCs, por nele a hereditirie- 
dade se r  rnenos inquinada d e  alcr~olismo (54,76 'io), que  a dos 
outros trCs (100-73-68,9 ', O )  

0 grupo das ~/ , ; i i i cns  (2) tern, ao contrario daquele, urna 
hereditariedade carregadissirna de  nlconl ismn, verificando-se 
em 24 casos que  os pi is  eram todos olcoiilicos, isentos, alils, 
de qualquer petturbacZo nervosa. Quanto as histc i r~ms e irnprj- 
drczs, t6m mais especialrnente a tuberculose na sua  hereditarie- 
dadc (33,3 e 34,4 ' I ,  .). 

Tarnowsky procedeu a tlurnerosas e conscienciosas obser- 
vaqbes antropometricas nss  proslitutas profissionais internadas 
e m  u m  hospital especial, e nas ladras rei'ncidentes internadas 
e m  5. Peiersburgo. 

(11-Este pruVo - dia Tarnowsky - torna-ie notavel por a sua maiorla 
de sinala de  d c ~ e ~ ~ ~ r e ~ c i n c i a  f i ~ i c a  e pr>r u r n n  hereditariedadeem pue rtluitas 
veres se encontra o tuberculose (30  ' I , )  e snbretudo as doencas mentais, o 
quc deixa cornpre~nder  UP 0 5  factoras rnbrbido~ crercrrrl urrla grande influ. 
e n c i s  11.9 g4nese d a  oblusa. 

(2) -  As .d{-.ir,c:,, ~nanifestnnn ulrtn g~ u n d i  p r o p ~ n ~ i o  para 0 s  cxcesso$ al. 
coblicos (78 D' . )  e ultrapassa muito a das I>/>~USLIS (64 Oir). AS BPdtlcas 530 as 
quo apreseniam menos sinats dt. depcnercsc€ncia. 



As ladras c i t a a i n d a  Tarnowsky,-emboraapresentemigual- 
mente u m  grande nilmero de sinais fisicos e morais q u e  as 
dist ingurm extraordinar-iamrnte daa niulhrres Iionestas, afas- 
tam-se, contudo, menos do tipo da mulher normal que  a s  pros- 
titutas. Tern urn vicio hereditirio mettos saliente, n l o  s8o tBo 
freqiientemente estereis, tern rivacidade d e  espirito e mais re- 
sistencla na luia d a  r ida q u e  estas ul t imas:  s2o menos preyui- 
$mas  e t6rneni menos o trabalho. 

Por estas c o n c l ~ ~ s o e s  s e  verifica q u e  ha,  entre as ladras e 
as prostitutas a s  mesmas diferencss q u e  existem entre os ya- 
tunos e o s  outros criminosos. 

No mesmo dia e m  que  o Diogo Alves e os seus compa- 
nheiros recolheram ao Limoeiro, a ~Par re i r inha ;  entrou na ca-  
deia d o  Aljube, ao tempo destinada a prisLo de mulheres, onde 
ficou rigorosamente incomuntcavel 

Por mais de urna vez o juiz ali foi interrogri-la, manten- 
do-se eIa sernpre na mais formal negativa. 

Respondia invariavelmente 2s preguntas do magistrado, 
ora corn u m  sorriso sarcastic0 e repelente, ora d e  tnau humhr,  
negando sempre q u e  tivesse conhecimento oo tornasse parte 
em qualquer dos crimes do seu amante. 

Acareada duas  veres  corn o J o l o  das Pedras, da prjmeira 
negou, afirmando ngo 0 conhecer, e da segunda,  insultnu-o, 
sendo necessiria a interven~B0 do megistrado para evitar q u e  
ela o agred isse  

Ao ser-lhe levantada a incomunicabilidade, a ~Par re i r inha '  
conleqou entso a relacionar-se com as suas  companheiras d e  
clrcere, e dias depois c o l l l e ~ l r a  a tentar insubordini-las, o q u e  
rnotivou q u e  a l g u m ~ s  recolheseem temporhriamente ao segr@- 
do. 

0 seu comportamento na  c a d e ~ a  foi acentuadamente de- 

testAvel, ridicuiarisando as reclusas q u e  trabalhavam, insultan- 
do as desgraqadas que  ali sc encontravam por pequenos  deli^ 
tos, e i s  quais  dirigia as mai6res obscenidades, procurando, 
enfinl, a todo o transr, revoltar as  companheiras. 

OAljube 6 uma cadeia d e  aspect0 tilo pouco est6tico como 
a d o  Limoeiro. 

Sgo gemeas e vistnhas, repugnantes e sornbrias. 
Referindo-se-lhes, o ilustre cri~ninologista, Dr. Xavier da 

Silva, diz no seu livro "Crime e Prisdesn ( 1 ) :  

.Pdde crim afoite- 
za asseve!-ar-se q u e  as 
nossa5 cadeins, t d s  CO- 
rno e.xrsfern r ~ L I I I C ~ ~ J -  

??am, tcnl L I I I I ~ ~  ijlljcil 
finslid.?r/e: ;i cjt. c,olfi- 
t i t  i i irerli r~eri indeiras 
escolns s~rjrcl.iorcs da 
eriminnlidadz, inanti- 
das c u r g a r l i ~ a d n s  pz- 
lo Es.'a rfo. 

.EdMi-ic~s ci~lisfl- 
ttli'c110s q~iiisi Srrnprc 
para o preer7chii1?c1lto 
d e  firis ! ~ c n ~  direre!?- 
fes, adaj~Lar~iiril-EL. 2.5 
actuais frinp5ea, p o r  
urn sisfdnin d e  rernerl- Cadur 1 do Ailnbc-, en, i ,stma 

cl'os dt.stmmheIli;i tius, 
e consrguido pelas r- ins  nl.-iis sirnples e ecurlStniu.3s. R e s ~ ~ ~ f o ~  
disto r?Scl ter presirlido a i r  seii  piano in,lstrrifiuo $ern u CnJlsc- 



DIOGO ALVES 

1/10 da cic'ncia criminnlSgica, n o n  o born serlsn, nern sequer 
a higi6ne. SrTo verdadalros zb~irtos,  serrl I r r z ,  sem vidn, c7~lasi 
irlabifSveis, coiljii o j>i.o~-am, pur rnnis rorihecidns, o I.in;oeiro, 
o .-2[iuhc i. :t da Reln(::io~. 

0 julgamento de  Diogo Alves e dos seus cornpanheiros, 
exceptuando os  militares, realitou-se no  dia 13 de  Julho d e  
1840 - nove rnbses e tr&se dias apds os  blrbaros morticinios 
perpetrados por ele e por a sua  quadrilha em casa do  dr. Pe- 
dro de  Andrade - nurna das salas d o  extinto conventodos Pau- 
listas, na c a l~ada  d o  Combro, onde es t i  hoje instalado u m  quar-  
tel da Guarda Nacional Rkpuhlicana. 

Presidiu ao julgamento, cujas audiCncias se prolonaaram 
durante tr&s dias, o Juiz de Direito da 2." Vara, dr. JosC Luis 
Range1 de Quadros. 

Logo as  prirneiras horas da rnanhii, o povo comeCou a aglo- 
merar-se em frente ao velho edificio do  extinto convento onde 
a causv ia ser  julyada, sendo nacess i r~a  ;I inlervanq.Zrr de ulna 
fdrqa da Guarda Municipal para conter a multidHo de  curiosos. 

Todos disputavarn entre sI obter urn logar na sala das au- 
d ihc ias ,  quer gratiticando generosamente os guardas, quer 
servindo-se da falsidade de  se  intitularern testernunhas ou fa-  
zendo parte do  juri. 

E nZo contente corn esta avalanche de curiosos da capi- 
tal, das provincias havia acudido bastante gente no prop6sito 
de  conhcccr o farnigerado bandido e de assisfir ao seu julga- 
rnento. 

As onze horas da rnanh21, os  criminosos chegararn ao tri- 
bunal, escoltados por urn pelot2o de  infantaria d n  Guarda Mu- 
nicipal, que, durante todo o trajecto do  Lirnoeiro ao convento 
dos  PauIistas, se  viu em series apuros para conter a turba re- 
vnltada que invectivava, cuspia. e tentava agrprtir os prPsos. 

A 'Parreirinha . ,  que  vinha imediatamenle atrds d e  Diogn 

Alves, olhava a multidZo corn desassombro, e houve quem por 
mais de  unla vez a visse sorrir. 

Era um sorriso perverso, diabdlico! Urn sorriso que  s6 po- 
der5 aflorar aos Iab~os  de quem nXo teln am6r B vida e desa- 
fia herhicarnente a morte, ou . faz alarde na sua requintada 
perversidade. 

Diogo Alves, ao contrario da  sua perversa amante, mos- 
trava-se acabrunhado. Em todo o percurso, que Ihe pareckra 
bastante Jongo, pois por rnais de  urna vez pedira para descan- 
sar  uns minutos, o seu olhar n5o se  erguera de  chHo, que  per- 
corria corn rnanifesta fadiga. 

A cobardia caracteristica de  que  &ste homern era dotado, 
nso  obstante os  seus lremendos crimes, comeqava a rnanifes- 
tar-se. 0 seu cinismo era igual ao de  Van Nieuwenhoeve. (1) 

Em contraposi~50 corn o seu abatimento fisico, o trajo pi- 
torCsco que escolhera para comparecer perante os juizes: ja- 
qiibta d~ hrichh verdh-escurn; calqa da mesma fazenda e chr, 
justa B perna, alargando em baixo, vulgarmente charnada "a 
bBca de  sino" , sapato amarelo, com salto de  meia prateleira, 
adornado por vistosos laqos de s&da preta ; e lens0 de  sPda 
adamascado, de  cBres vivas, atado a cabeqa, corno usam 0s 
aragoneses em dias festivos. 

Ao sentar-se no banco dos reus, nern uma unica vez e r -  
gu&ra os olhos para o juiz nem para o pfiblico, que o obser- 
vavam com interksse. 

Pensativo e reservado, as  suas respostas eranl, invariavel- 
mente;  ' N i o  se i !  nxosel nada d'isso! E' mentira! Eu j a  disse 
o que tinha a dizer !" 

( 1 ) -  Van Nieuruenhoove, d e p n ~ s  dl. matar uma vt iha para a roubar, as- 
sasslnau duas infelires c r i a n ~ a s  para que niu pudessem d e n u n c i l l o .  Levado 6 
presinca dos cadiveres das suns vitlrnas, rnostrou a maior indifercnca e persis- 
till em negar, diztndo : * t i ,  ril j r c  o r  c.7- r n  rs rrju rrlaro Senre., Dois dias 
depois, confessou o crime e nnrrou." r n m  o n ~ a i n r  cinismo, 56 porqrrc lhc pro. 
m e t i r a m  urna ramlsnla de 16 p ~ r a  st. agasalhar,  pois estava muita i n o .  
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0 seu sistema de defPsa resumla-se a esta ~ n e i a  duzia de 
palavras ditas de mau h u n ~ d r ,  scm 3 coragern d c  f ~ x a r  os seus 
julgadbres. 

Entre o s  v a r i o s  
depoimentos esmaga- 
dBres contra os crimi- 
nosos, um houve quc 
lllais ctiocolr o trlbu- 
naletoda aassisti.ncia. 

A J u s t i ~ a ,  no pro- 
pdsito d e  melhor es- 
ciarecer o processo, 
lanrlra m2o d e  urn 
inesperado r e c u r s o  
ouvir a pcquenita Ma-  
ria cia Concei~Bo, de 
I 1  anos, f i l l 1 3  da fami- 
gerads ~Par re l r inha  . 

0 seu depoirnen- 
to foi uma acusaclc 
fulrninante. Maria d x  
Concei~Zo c o n  11 e c i a 
todos os crimes pra- 
ticados por qua m5i e 
por Diogo Alves, e. 
atemorisada peio am.  
biente sev61o do Lri- 

r:r~n~.info dl 89 i ' n r i ~ i s ~ : ~ ~ ,  ~ia bunal, desfiou todo n 
i i i ~ a d a  dci C u r n t r o ,  i in t jc  f c i n r r u , ~ n u  o r r r b ~ j -  rosario de monstruo- 

iral i j i e  I i,i~,/enou i r n v r t r -  I J i n C o  . i l r  L.-. i d  a d  e S  infamias 
perpctradas por os fa- 
cinnras. 

As suas re5relacdes ComOVeram estremalncnte o audithrio, 
mais acirrando ainda o odio contra os reus. 

Por mais d e  urna vez, Diogo Alves a interrirmpeu, obriyan- 
do  0 Juiz a mandi - lo  calar. 

Quanto a aparreltinha", o h a n d o  corn ferocidade para sua 
filha,quando ela acabou d e  depdr, teve esta frhse que cauuou um 
calafrio en1 toda a assistkncia. - 'Que pena, senhor juiz, eu n5o 
haver morto aquele monstro !. 

E, voltando-se para Diogo Alves, acrescentou: '-Eu bern 
te dlzia que era melhor rnatl-laantesqueela nos denunciasse!~  

Debelado o sussurro d e  ind igna~ao  que  estas palavras pro- 
duziram, o delegado do Ministerio Pcblico, apos urna acusa$8o 
cerrada, pediu a pena d e  morte para os assassinos. 

De nada lhes valeram os hrilhantes discursos dos advo- 
gsdos d e  defCsa, procurando atenuantes i monstruosa acGZo 
dos seus constituinies. 

O juiz forneceu ao jliri 35 quesitos, concedendo-lhe u m a  
hora para responder. 

Findo Cste praso e reaberta a audiCncia, o presidente do 
tribunal procedeu & leitura da sentenqa: Diogo Alves condena- 
d o  :d pena de morte, por suspenszo;  os restantes, em vlrias pe- 
nas d e  degrGdo, absolvendo, por falta d e  provas. o r4u Jose Ma-  
ria Lopes, o .Apalpador,). 

0 juri nBo se conformou con1 a sentenqa, e o dclegado do 
Ministerio Publico apelou. 

A assistCncia mnnifeslou-se hostilmentecontra os assassi- 
nos, quando estes sairam do tribunal, sendo nessessSrio que  
a fbrqa da Guarda Mun~cipal que  os escoltava procedesse corn 
bastante energia, dando-se enfre esta e o povo alguns series 
conflitos. 

Sd nesta ocasirio 6 que a estanquelra da calqada da EstrCla, 
que s e  encontrava entre a multidao de curiosos, reconheceu em 
Diogo Alves u hornem que, na noite do assalto ao seu estabe- 
lec~mento, que  ela n8o podia recordar sem u m  calafrio, a qui-  
zera assassinar. 



0 s  reus recolheram n6vamente ao Limoeiro,com excepq8o 
da eParreirinha., que  regressou ao Aljitbe, aguardando a deci- 
s i o  do Tribunal J a  Rclaqao para onde o processo f8ra enviado. 

Entretanto, no tribunal militar decorria o julgamento dos 
r6us Antonio Palhares. soldado do regimento n? 7 e ManueI 
Joaquim da Silva, o -Beico Rachado', tambdr de infantaria 10, 
que  tambem respondia pelo crime de d e s e r ~ i o .  

A J u s t i ~ a  milifar foi mais sevkra: condenou a pena de mor- 
te, por suspensfio, os dois criminosos, depois de exautorados e 
relaxados ao poder civil. 

A exauturac80 realizou-se na parada do Castelo de  S. Jorge, 
no dia imediato ao da leitura da sen ten~a ,  e os presos foram 
imediatanlente entregues as autoridades civis e conduzidos a 
cadeia do Lirnoeiro, onde flcararn aguardando a execuq80. 

Josk Maria Lopes, o ~Apa lpsdor~ ,  que f6ra o linico a ser 
absolvido, e compareckr3 doentissimo no julgamento, falecZra 
antes das execuClSes dos seus colnpanhelros no crime, vitimado 
pela tuberculose. 

NHo se conformando ainda o delegado do MinistOrio Pu- 
blico corn as  alteraqdes que o processo sofrCra na Relapo, f6- 
ra Gste enviado an SuprPmo Tribunal, qLie confirmo~r a scnten- 
qa respeitante a Diogo Alves, impondo igualmente a pena de 
morte aos reus Joe0 das Pedras, o ~Enterradoro,  e Antonio 
Martins, confirmando ig~a lmen ie  as condenaqdes de degrbdo, 
impostas a Gertrudes Maria, a eparreirinhab, Jose Claudino Coe- 
lho, o .P& de Dansa,, Fernando BaIeia, e JoZo Cosme d -~ rau jo ,  
o ~Aguade i ro~ ,  designando-lhes, respectivamente, os presidios 
de Angola e Moqatnbique. 

Cinco mgses apds o julgamento de Diogo Alves e da sua 
quadrilha, realizaram-se as  primeiras execuq8es, que ZBram as 
dos r'eus Antonio Palhares e Manoel Joaquim da Sil\ra, o ( B e i -  

FO Rachado*, ex-militares, de  cuja sentenqa o delegado oficioso 
ria0 havia apelado. 

A fdrca ergueu-se mais uma vez no cPis do Tojo, na  m a .  
nhS clo dia 11 de dezembro de 1840, para corn um crime-a 
pena de m o r t e  ( I )  autorisado peIa legisla~30 penal de  ent80, 
punir outro crime. 

a 0  cnrrnscn sr~primi. n crirninoso, mas a rnisCrin manten7 
n crime. NBn d corn o esrnaD?rnento d e  [[ma l a g a r f a  no carn- 
po qzre se salva R serverrteir~- -diz-nos Coelho Neto. (2) Con- 
ceder ao homem o direito d e  eliminar 0 seu semelhante que 
perpetrou um crime, praiicando outro crime, d tudo quanto h i  
de de mais birbaro, absurdn e mnnstruoso 

Afonso Karr (3) diz-nos em urn dos seus pensarnent0s:- .. e.rt;r?~jarnns n j l r i ln  ilc. mortc: {nnq scjanl os sen $ores assfis- 
sinos o s  primeiros n extingiii-/a '. Se passarmos urn golpe de 

(1)-Para os condenados civIs, a pena de morte foi abolida e m  Pnrtugal 
pela lei d r  1 de julho de 1867. proposta an Parlamento por  Barjona de Frei- 
tas (a). minislro d4 Juetiqa dn gabintie da presidencis d e  Joaquirn Arttonlo 
d'Aguiar. 

nizern 0s arligos dessa nobilitante propoata : 
Arf.0 1 a-Fil- . l  sho!id.< s jlenn de rnnrtc ... 
Art.*  2.0-,405 cr,trrce n qrre pe/o Cddtgo Pcnnl era nplicdveI a pena dc 

rnnrfe aprd apl irade s r~eira  de pris;io cclular. 
A ultima evecuqio (enforcamento) em Portugal. realizous-sc e m  Lishoa, a 

I I  de  deremhro de 1864 Dcsde essa data at6 B cntrada dos prirtleiros presos 
ns Penitencisria, foram 6st.s empregados em trabalhos plihlicos. HA ainds 
muitos cnnirmporiineos em Lisboa que sc recordam da vinda diiiria, desde a 
Castcln de S Jarpe, da leva d o i  cor~denados q u r  cslcetaram o Rocio. Ainda a 
penadr  morte n8o tinha sido aholldn, e jd hsvia deixado de se aplicar na maior 
part* do pals. por Ihe ser francart~ente hostil o s e ~ ~ t i m e n t o  ptiblico. Aseim.  
ern Viseu, pnr e s e m p l o ,  apesar da condcnaqia dos tribanais, confirmada pel0 
podcr reglo, nao houve possibilidadc de se efectunr rrma execucao, por oposi. 
cBo vlnlenln do povo. IC. N .. 1917 -Rodrigo R o d r i g u e z p g 9  2,  3.) 

( ~ ) - ~ e n r l ~ u e  Msximiano Coelho Nelo, notavel romancista braeileiro, 
nascidn n o  Maranhao e m  1864; autor das abras  URei Pantasma, ,  =A'Lir=gem)) 
'SertHn*, "lnverno em flara, -0 rnnrto-, Romancciroe, .Ra i6  de Pcndjab- ,  
'Tormanta., etc. 

(3)  - Rnmancista franc€$, escritor satiricn e humoristic0 ; nasceu em 1809 
e faleccu em 1890. 

(n\-Aafiusto Char Barjona rle Preitso, dirutor c lei~te da Faculdade dc Direito, na l l l ~ l -  
ver.;itladc de Coimhra deputldo par do reino ~mni-.tm p ronselheirn efeftivti de Pvtado p r e  
sidr'ite do lTrii>ul>al 'de 'coma;, ere. ~ s s c c u  km cairnbra, crn 13 de ial~eiro de 1834, c tileceu 
en1 Hcnfica, cm 23 dc iunha <r 1W. 
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vista retrospectivo. observamos que  na epocado famoso roman- 
cista, tanto no seu pais como nos demais, a aplicacHo da  pena 
de  morte (1) nLo evitira a perpetracHo dos crimes monstruo- 
sos. A ferca, a guiihotina, a electrocuq50, so ac6dem apavoran- 
tes ao espfrito do deliquente, depois do crime consumadn, lo- 
go, n5o tem razHo de  existir como barreira a criminalidade. 

O hornem a qucm u r n a  sociedadc corifin [mdrres p a r a  
i~ l terprr far  as jisposi~cies l i e  u r n a  lei a v i l t a r r t e  y r ~ e  r r i a n d a  

matar, ou c o i l d e n a r  B r n n r f e  urn crirninoso, 1720 deixa de 
imita'-lo. ( E. ~ e r t h e i m e r ) .  

Qualquer que seja o mod0 por que a executem, a penade 
rnorte C sempre horrivel, sendo d e  lamentar que, na nossa epo- 
ca. ainda se  encontrem espiritos retr6grados, apologistas de 
tHo blrbara e iniqha penalidade. 

A' nossa consciencia repugna recordar a serenidade, o 
sangue-frio com que um juiz, firmado no articulado desumano 
de um C6dig0, impunha a motte a um semelhante, como nos 
tempos barbaros e de execranda mem6ria dos tribunais do  
Can!o Oficio (2). Amarelecidos pelo tempo, existem, no arquivo 

( I )  - h'o antigo Egito, na rpoca (10s rnamelucos, foram Cstrs os inventorea 
do proeeso mnis hiirrivel d e  exrcular rl-ituinu$os. Cliri,i~ai se chamavn este 
sisl&ma horroroso,induhitAvelment? mals bBrharo que a el+ctrocuqlo, a far- 
ca,  a guilhotina r o empaiarnento, de q u r  os  eplpclos se serviarn para tirar a 
vida ao seu semelhante. 

CPei-a aplicar o chungnt, colncavam sbbre a albarda de urn camelo uma 
espCcie dc tCsto de barrn co7ido. cheio d e  Iiez e eitBpa, e em c ima scntnvam 0 
r=u. Este tevava oa bravos estenilidos e stados, desde as pontns dos dCdos a 
urn pa" que se Ihe cruzava sdbre o peito - pau q u r  era envoivldo em estopa 
impregnada de breum 

.Depois, vestlam-ihe urn roupa cobcrta de uma camada 11e resina, unta- 
vajn-lhe o toato corn pez e punham-lhe ao pestoqo urna argols, dr  Onde pen- 
dinm cinco cadeias que  o conservavam firme sbbre o testo. 

eA urn sinal, deilararn fago h estapa, e o ca~nelo deltava a eorrer. lavan- 
do o crlrninoso par praqas e ruas, convsrtido numa fogueira humana. 

a A  ultima pesson que sotreu ts te  supliric atroz foi uma  mulher chamada 
Djindyah, acusada de virios assassinates . (A. E. I .  -Lisbon.1909 pgs. 2 6 5 )  

(2)-*No nosso pals c seus dornlnios existiram quatro tribunais perma. 
nenlear Llshoa, Coirnhra, Evora e Uira, que prtnciptaram a funclorlar e m  1540, 

1541, 1563 e 1600, sendo todos extinlos em 31 de M a r p  d r  1821. 
.Ern Lisboa foram ~ 0 l m a d 0 8  V!VQS 3 5 5  homeni  e 22 multleres; padece 

r a m  tornlentoi 6.005 homens e 4.960 mulheres ; znorreram no c ircere  706 
homens e 5 4 6  rnuiheres; autos de f6 :  272 .  

.Ern Evora, q l l l m ~ a m  1 f ~ O s  234 homens e 200 mulheres:  padeceram 

DO CRIhlE E DA LOUCURA 

da Torre do Tombo, milhares de  documentos originais de  sen- 
tenqas (1) que atestam o barbarlsmo, os requintes de crueldadd 
corn que os homens de  entLo s e  compraziam e m  torturar os 
seus irmzos. 

Desde remotas eras, que a condenz@o morte, o prazer 
de exterminio, se assinaiava com mais ou menos requintes 
de malvadez. 

A sbde sangil~n-ria, muito semelhante a dos animais fero- 
zes, c r ika  raizes no c o r a ~ l o  do homem, n5o se limitando ape- 
nas i execuqlo dos seus semelhantes, como ainda d condena- 
@o irrisdria e mais ou menos selvagem dos irracionais. (2) 

torrnentos 6.914 hatncna e 5.795 mulheres:  rnorrersm nos c4rceres 801 ho. 
mcns e 667 mulhlrca;  autos dr it': 180. 

((Em Colmbra, qnefmrrnm vlvoa 1 8 0  hornens e 215 mulhCres: padeceram 
torrnentos 6.249 homena e 7 2 2 5  rnulhCres; n~or re ram nos cfirceres 630 
homens e 7 2 0  mulhbres ; autos de I6 : 304 

. E m  a a a ,  qU0fUIWrm ~ V O S  8 2  homens e 32 rnulhires : padeceratn tor. 
mentos 4 .840  homens e 1.512 mulhlres;  morreram nos clrceres 7 2 6  hotncna 
e 2 2 7  rnulhPres ; autos de fC : 91. (1-L-~nadia-3 de Junho  de 1933). 

( 1 )  - N o  arqulvo da Torre do Tombo, entre multas senten$as curiosas 
pela cruedade dos csstigor impostos, existe no armlrlo n.o 5, m a p  n.O 7, o do. 
cunlento orlylnal da seguinte senter i~a,  lavrada em 1478 : 

S O  padre Fernando Costa, prior que foi de Trancoso, dc idade dc 6 2  auos, 
scrP degredado de snas ordens e arrnatado pOhs rUll plbllenu l o  tab0 do C U V ~ ~ O S  
orquartofado IOU oorpo e poato a o s  quartos, aabapr o ~ A D P  am U o r e n t t ;  dl#trlton: 
pel0 crinle de que fol argiaido r quo ele rnesmo nPo contrariou, sendo acusado 
de ter dormido corn vinte e nove afilhadas, tendo delas noventa e sete filhss, 
e trinta e scte filhos; de cinco i rmis ,  teve desoito filhos e filhss ; de nove co. 
madres trinta e oito filhos, e desoiio fiihas ; de sete amas, teve vinte e novc 
Iilhae e t r t s  fllhos; de duas  rsci-=\.ah, teve vinte e uma filhas e seve rtlhos; dor- 
miu corn urna  tia, chamada Ana da Cunha,  de quern teve trese filhos; totai: 
duzentos e oitcnta e urn fllhos, sendo cento e oitenta e tres do sexo feminlno 
e noventa e oito do sex0 mascalino. sendo concebfdos de cincoenia e i res  mrr. 
lherei . 

L Que lucraria a socieddde cotn 3 morte afrontoia. hirbara e repugnaete 
Inflincida a, 2ste padre? 

( 2 ) k r o r  muito inverosimil gue isto parrsa, em tempos que j l  I &  VSo, la. 
vmrarn-se sen len~as  contra alguns anilnais, Essas sentencas cram proferidas 
apds ]uIganlentos realIzados corn todas as formalidades. 

. N o  ano d e  1120, fornrn cxcomungadas pelo bisFo de Lbon as toupeires o 
Iagartos; em 1836 foi muiiiada. e depoir enforcada, uma porca que despedaqkra 
Uma crianqa, tendo a sen ten~a  sido proferlda pel0 juiz de Feieise. 

Em 1394, foi enforcado urn porco gor  haver morto uma crianca na par& 
quia de Romaigne, antigo viscondsdo de hlortaing : em 1474 foi urn galo con. 
denado, par haver posto um avo, a ser  queimsdo vivo, em virtude da senten. 



Conduzidos ao orat6rio - tortura de  que  jB aqui nos ocupi- 
tnos-era grande o contraste entre os dois reus Ant6nio Palha- 
res e Manocl Joaquim da Silva. Enquanto o primeiro se esfor- 
Cava por rnostrar-se forte. insultando os sacerdotes e profe- 
rindo obscenidades, desafiando con1 sarcasrno a morte que  o 
espreitava, o segundo mostrava-se profundamente abatido, 
apavoradn com a fArca. E,  no entanto, amhos erarn cohardes. 

*Q r r i ~ r i o  ti lint i~nprrtsu da a i r r~a ,  qrre st. sacode o < ~  cede 
dianfe dn perigo real or1 i m n p i ~ ~ i i r r u - d i z - n o s  La Bruyere em 
uma das suas maximas, e o medo que Antonio Palhares tenta- 
va ocultar 1730 s e  snc!rdh mas n2o tardaria a corier ao avistar 
o patibulo. 

A sua sirnulacPo de  bravura, d e  coragem para a morte, 
era uma mascara de  sarcismo que  1180 tardaria a cair-lhe aos 
pes. 

E, enquanto o seu cortlpanheiro, Manuel Joaquim da Silva, 
experimentava o remorso dos crimes praticados, e confessados, 
Antonio Palhares, que durante os interrogatdrios e julgamento 
se  mantivkra na negativa, persistia, por meio de uma heroici- 
dade postiqa, em manter o seu papel. 

Prudentemente, cornentava a condenapo que  Ihe haviam 
dado, baseando nos sells protestos de inocencia o seu estoicis- 
mo, mas esta prudencia era a mesma de que Victor Hugo nos 
fala: a j?r~ldellciil dos cobat-des ;isscnie/l~n.sc :i i r r z  rfns 1.2in.s; 
ilurnir~a 117al, pori711~. f r e t ~ e . .  

Impassivelmente, ofereceu os pulsos i s  algCmas e deixou 
vestir a olc-a dos condenados para comparecer perante o car- 
rasco. 

Ca proferida pelo maglstr-ado d e  Basil.% ; rn1 l4R8, ao vigdrics de Aotun or- 
den i rnm aos curas das CrPgtlesias circunvisini~as qur nofiiicassr.m aos gnrgn 
:has q u r  dcirassem de fazer 0 s  estragos cost~nlnndos durante o s  oiicicas e pro. 
cissiref, sob pen3 dc excnmunhln ; em 1499,  urn tnuro foi condellado P ifirca. 
por sentenqa dil bailin da abadia d c  BrauprC, pilr Inaver morto urn 11omsln : 
nos c o m c ~ u s  do  si.culo SVI foi Profcrida a sentrnqa contr.2 os yorgu l l~os  c g a -  
fanhotos, q u c  devastavarn o ierritbrio d e  Miliere ; c em 1554. as sunguesugas, 
por detitruirern 0 s  peires, forarn excotnungadas pelo bispo d e  Lausana. (A .  E. 
1. - Lisboa - I909 -pgs. 156) 

No trajecto do Limoeiro ao c i i s  do  TBjo, simulou n l o  ou-  
vir as vaias da  multidao, e mandava calar os sacerdotes que o 
exortavnm a pedir perdao a Deus; e, de vez em cluando, fazia 
parar o cortejo I porta de  qualquer taberna, pedindo vinho. 

Quando c h e g ~ u  ao local da execuq8o. o seu estado de  em-  
br-iagues era comp!eto, no entanto, quandn tevc a nos50 d e  
que n3o se  salvaria, empalideceu horrivelmente. (1).  

Slo muito raros os deliqiientes que  mantem, na hora su-  
prema do suplicio, a serenidade, e por vezes rebeldia, que  se 
esforqanl por apresentar momentos antes. 

A propusito, ac6de-nos $i memoria os ultimos momentos de 
Zangara, (2) assasslno de Cermak e autor do  atentado contra a 
vida do presidente Roosevelt. Zangara, ao seniar-se na  cadeira 

(1) - Antomo Paliiares, segundo r r r a  o processo, contava corn a inlerven- 
q i o  da aicune cx.carnsradas, que Ihr  prodipalisariam a Iuga Quando a cami. 
nho  da farcn, rcpetia em alta grits., qur o i u i z  que u juigzira o havia cotldenado 
PO? r le ,  ern  tempos, se recusar a e r n p ~ ~ c i t ~ ~ ~ - l h i  tririta p e F R s  de ouro. 

(2)-0 ~tal lano Giusepi Zangara, q u e  110 dia 16 d e  Fevereiro d e  1933 ten. 
tor; assassinlr  o prostd5nte Roosevelt, prnr ncasiSo d a  sua vi5ita a Miami (F16- 
rids) foi e l idrucutadn is 9 h o r ~ s  e 2 6  minutos do  dia 23 d e  Marc0 do  rnrsmo 
ano. Fui eracutado peranle as testemunhas oficiais, corrvocadas vinte minutus 
aljtzs, lnrnas trinto peisoas apenas. 

Ao ser  conduzido B sals das execuqiies, o assassino linou os circunstanles 
e eh-clarno~i : 

- NBo se inquietern por rninha causa: eu n i c l  trnhc~ medo da cadeira ! 
Depnii, voltando-sp pare o director dn prisao, entrrgou. l l~e urn m a w  d e  

manuscrilos, dizendc . 
- lsta C o livro que eu e s c r e v i .  
Poi irnedistarnente I igado r sentadn n a  cadeira dCctrica.  Enquanto 9c rslx- 

belecia o contarto, acrescentou, corn ~ . m  ar ga1hnieir.u : 
- 0 quS ? nSo hB ~ q u i  nenhum fot6grafo para cne tirar o retrato? 
Enqusnto Iile ligsvanr os braces e 3s pernas, d:rigiu.se 6 ass~st lncia ,  d i ~  

zendo : 
- V0ci.s n i u  pasearn durn bando d e  capitalistas piolhosos? 
Depois, ordenou au executor que  dtssu " a  volta ao cornutadorn. 
Quando o capeiBo da pris io Ihe o f e r r o u  os seus socbrros e s~ i r i tua ia ,  re. 

pe l~u-D  prosseir3mente, direndn:  
- \'oi pars  o inferno rnais o tua lamliria ! E u  nLo preciso disso ' 
0 carrasco deu n vnlla zo cnrnutador. 
0 s  trPs rnhdicos nficiaig verlEicarern o bbito, r ,  drpa i s  duma  aut6gsia feila 

imediatamente, puhlicsrem urn bnlrtlm drclsrando q u r  Zangara sofria duma 
afeccao cr6nica dn vesicula hiliar, mas que era nortnal o seu estado mental 

A s  autoridedes tlnham tornado medldas erlraordinarias. colocando desta- 
calnenlas da rnilicia no telhadcn da cadeio, corn  meiralhadoras. 



elbctrica (1) manteve a mesrna serenidade e coragem que de- 
moristrlra na ocasiao em que fBra pr@so e o povo pretendera 
linchl-lo. 

0 mesmo aconteceu corn o celebre anarquista Ravachol, 
que, na g u i l h o t i n a ,  e jd deitado sabre a biscula, corn o pescoco 

(I)- A prop6sito ila execupiio d e  Zangara, os  jornl is  publiciirarn esta c'u- 
riosa esfatistica: durante o ultlmo ano. virile oito condenadoi  B morte foram 
electrocutados; na tnaior parte doa unsos, iratava.se de individuos para 0s quais 
a pens capital r e  aplicava imediatamente. 0 emprepo da cadrira clicirica para 
esecucaes evtA e m  vigor noa Estadas Unldos desde o ano  dr 1891. :.t& agora, 
sbrnogendo Langara, foram elkctrorutadas trezentas e vinte e oito pessoas. 

Deve.se o fatal invento e Edward Davis, tendo sido nomeado. .electrlc~sta 
o f i c l a l~~ ,  o que  quer  dlzer simpleslnente : cariasco. Davis tetn sido pago. desdc 
o principio, ii razio de, aproximadamente. uns mil  escudos pop cada execu@.o. 
E o s u e  ganha sinda hoje, pair continlia a exercer estas futlc0es. !Oikrio de 
Notleias. 24-3-933). . S3bre s e l ~ c t r o c u ~ i i o ,  ou a morte par  meio d e  uma poderosa descarga 
eldctrica, cotno se uss nos Cstados Unidos d3 America ,  teem dito verdadeiros 
horrbres. 

-Lima ou outra vcz SP tern regctido que  os rCus conserram a r ida horas 
depois de serem executsdos por  esta f6rma. 0 d r  Lahorde, que  i overdadeiro 
apbpto10 das tracrdes ritlnicas da llngua para salvar 0s afogados, 0s asfixiados 
e a s  vitimas dos actdentes de electricidad?, a f l r ~ n o u  que  se llle cntregassrm o 
corpo de urn justicado pela electricidode, se  cotnprolnet~a a restituir-lhe s vida. 
Isto ,150 obstante os ~nld icos ,  q u r  tern examinado os caddverrs dos rdus eye. 
cutados por Este modo, assegurarem ullica~nente que, apesar de o escalpeicl nn- 
da rereiar ,  he raz6es para acreditar que  a supressiio d a  vida + instant i r~ea,  
tnesrno que  nPo sejs acompanhada pa r  qualqucr  IesSo orginica. e qur a ceu- 
sa p r in~ lpn l  da morte na el2ctrocupio e a paragetn instantznes do  coracro e a 
decotnposic8o igusImente rapIda d o  sangue=.( A. E. I . -  Llsboa.lQ0Q-pgs. 24%). 

No .Detectib,e-. d e  que  C director o ilustre jornalists Mario Dominguea. 
Fausto G o n ~ a l v e s  descreve-nos o suplicia de  um condenado executado n s  ca. 
dri1.a cllclrica, e cotrlo o v i u  e senliu, horrorisada ccheiil d e  cspanto, urna tcs. 
ternunlla Ocular: 

.Julga rnuita gente que 0 processo, usado pelos americanos, d e  j u s t i ~ a r  os 
conderlrdoe ii mortc por  tneio d a  cadeira el~ctr ica,  i. o mais cientirjco c hunzu- 
n o  clue existe no mundo. NBo e. E sen, tornar a p a r k  por este ou  aquele pro. 
cesso de rnntar, porqua somos absolutamcnle contra n pcna de tnurLr, var~ans  
publicar, a seyuir, a d e s c r i ~ i o  cornovenfe, horrivel, feita por uma testemunha 
ocular, d. forma odlosa covno a justiga americana queima um hotnem na ca. 
dr ira  electrica. 

.O crepusculo-descreve a testernunha corneca a cstender~se sobre Slng. 
Sing, a lmensa pris ia  d e  Nova York. 0 s  nlais altos funcionirios do  estabeieci- 
nlrntu yrlsional cetavann retinidus 110 gabinste d o  director, junto do  telefone. 
Esperavam a ultims decls5o d o  governador. D e  siabito retiniu a campainho do 
teielone 0 secrstdrin pnrticular d o  governador far a sua cornonicaqzo Fain 

sob o cut&lo, conservou perfeita serenidade de  feicdes e ate o 
mesmo timbre de voz. 

Nem todos os condenados a pena maxima mantbrn, at8 
ao mornetlto da execuflo, esta serenidade estoica; muifos de- 

corn um tom iPco. Ela anuncia que o recurso d e  perdio t inha sido rejeitado! 
.Longos e numeroios co~.redores conduzetn 6 sala da eaecuclo. Cheg lmos  

emfilm, e m  frente d u m  edifieio coberto d e  telhar vrrmelhss .  EntrPmos e cis, 
nos numa  imensa saia deserta, iluminada por quatro enormes  lampadas, 

clAo mcio da casn, a famosa cadeira elBctrica. o wavor de todoe os  ame. 
rlcenos. Urn emarsnhado d e  fios d e  lerro,  de  correias vrovidas d e  panchos e 
de garras, envolvem-na slnistramente. Todns as suas partes s9o d e  metal, E o 
quc s distingue duma  cadeira de cabeteireiro. 

((Em volta d o  terrtvel instrumento de morte h6  alguzs bsncos d e  madeira 
colocados cm quatro filelras. SSo os  bancos para as tesmunhas.  TomAmos o 
nosso lugar. Sentimo.nos hipnotlzados por este monstro sinlstro, odioso, cu. 
jos cabos parrcem condnzir para o inferno. 

slnstintivamente sinto vontade d e  fuglrdesse lugar  horrlvel, mas a porla 
de ferro fechau.se pesadamente ap6s a minha entrsda. Toda a tentativa de 
fikgs tornou~se,  por  isso, impossivrl. 

aTudo e m  ordem. dTrsgam-nos,-erctamrt urn ;mprsgado. Eu  o1~o.0 como 
n u m  sonho. U m  guarda da prisko. cam aspect0 de Hdrcuies, Ievanta-se, dim. 
ge.se para. a porta que  db para as celas dos  vr8sos e desaparece. Passam-se 
alguns minutos. Cinco poticins, d e  rnusculos sblidos, entram e vao-se colocar 
etn semi.circulo, em voila d a  cadeira fatal. 

+ P e r f ~ i a d o s  e imbveis, o s  brasos cruzados sobre o peito, semelhantes a 
carn~cefros que esperam o gad0 para abater ,  Cles estPo ali. 

* N o  rncsulo rnurnrnto, na  abertura da po~.ta, ayarsee o hornern que drve  
eubir A cadeira electrica: Jean Em~Ie t t s ,  urn adoleaceirte d u n s  vinle anor ,  ner  
voso, esbeito, d e  aspecio meio siucinado. 

' 0 8  guardas etnpurram-no para a cadeira e;&ctrica. Cle t reme cotno u m a  
f6lha. Senta-sz Ientamcnte 0 s  guardan comeram a atnat.r&.lo. 0 meu olhar  tias. 
--c sdbre a sua  fisionomia. Eu  estava sentado em frents  dSle, a alguna metros 
apenas,  e podta notar as menores altera$des nas  suas f e i~des .  Tinha a lislono- 
mia d u ~ n  ser  humano, meio marto d e  pavor e de angustia, paralisado pel0 
Pensamento da ap ro r ima~i io  inexorPvei do  espectro horrlvei da morte. J a m a b  
esquecerei Ssse olhar atroz, mesmo que  vivesse cem anos. 

" A '  esquerda da cadeira, um padre rstdlico, alto r macro, Ila as  hebltuals 
orac6es iit!irglcns. Entretanto, 0s electrodes eram colocados sabre  H pele d o  
condenado, pilldo e coberto de suor .  A seus pts ,  no chHo, repousava o cabo 
eiectrico que estavs ligado com urn comutador colocado do lado esquerdo da 
cadeira. Puseram-lhe, em seguida, unla m5scara negra na cara. Sob o negro 
domin6, os 18bloj. rptlreciam torcldos cotno pot uma careta sard6nica. 

'Lopo q u e  a vitima foi sdlidamente amarrada, o medico que se conser. 
Vava e m  frente da cadeira fez slrtal ao q u e  estavs do lad0 do  comutedor e a 
corrente mortal espalhou-se atravis  da cndeira. 

'As mios  fl6cida.s d e  Emiileta, que st6 sli, t inham sldo socudidas pelo 



s6pro  d a  convulsio ou  das picadns d a  agonla, encresparam-se subitarnente. 
AS v e i ~ s  incharam t?io lortemente que  a cada inatante pareciam que  iam 
rebentar. 

'0  risu sinistro dos libios tinha desaparecido. Todo o corpn se endirsi- 
tsva convulsivsmente e o suor  brolava literalmente por todos os p4ros. 

,A corrente electrica queitnava o interior do  desgraqado e, por sssim 
direr, fazia o ferver I A revolta, o desgaito, o mal-estar apoderararn-so de mim. 

-Durante vinte segundos,  longos, eternos, penoeoe, uivaram. sibilaram, 
rangeratn. crepilararn os  2.000 -volts, e 9 .amperes. que  percorrism o corpo 
d e  Emlletta. 

N a  mlnha rectagusrda e u  ouvia a voz duma  testemunha : GSenhor Jesus,  
e horroxoso!. Uma outra testernunha desmaiava; unm terceira t inha scesros d c  
sufoca~Bo. 

- n o i s  policias s p r o r i ~ r ~ a r a m  se e n t h  da cadeira el4ctrica e desetararn as  
correias. U m  pegou nurna toaIha d e  inios e enxutjou o suor  do  petto n u  d a  
pobre vitilna e a espurnn que  carria em borbotrjes da sua hoca. 

-0 medico aproximou o ouvido do  peilo do  eondeliado e cscutou. Psrr. 
c e u  Ihc quc  o c ~ r i l ~ l o  b n i i ~  ~ i n d a ,  por  que  Ernlletta loi ntscsdo d e  zrovo. p, d e  
novo o carrasco fez ninrchnr o carnutador Com a rapidez d o  raio, e corpo 
semi-morlo endireitou-se como se quisesse deaembsrayar~se,  como uma  f n r ~ a  
sobrehumana, deste horroroso instrumento de euplicio c de tortura. 

,'A cndeira gsrnia e eslalavm em todas a3 juntas, d e  csda vez qrie o corpo 
era Isncado durn lado para o outro. 0 f u m o  e o vapor brotavam e os joeltlor 
nus, o r s  tornsvam llma C8r n ly ra  ora uma  cbr arulada. 

Vinte segundos decorreram i l e s  pareceram-me s€culos 0 rn6dico f e z  
urn slnal. a corrente foi suqpensa, a5 correias foram desnpertadas, a auscl~l ta-  
CSO foi repetida de nOvo. A morie  tinha reaiirado n sua sinistra tareia. 0 r n 6  
dico voltou-se e declarou no tom mnis indiferente do  mundo. 

- Eu declnro t s l e  homem morto. 
.Ican Ernllctta t~ l l l l a  urn aspeclo q u e  n e n h u m  rnesire da literatura 16- 

mais poderia descrever. 0 s  olhos exprimiam o pavor. A s  veias do  p e s c o ~ o  es. 
tavam deformadas, inchadas, contraidns. 0 lnesmo acnnteceu corn os mdscu 
10s c os tendbea. A nuca ~ s t a v a  desmedidsmente lnchsda e sinais  de q u e i m a ~  
duras  apsrecism no vbrtlce da3 suas espiduas.  A cabeca. cnfa iobre  o peito. A 
l ineua saia por compteto da baca crispada, donde urn fio dc sangue qe esca. 
pava. 

*Na sala das autdpsias, 0s ~nrd icos  esperavam o cadiver  meio carboni-  
zsdo ... 

aE para isto ee inventou na . l ivr ta  America a cadeira ellctrics, o terror  
dos  condenados B morte e u m  do5 inetrumentos d e  tortura mais odiados por  
todos os hornens de bem. ( a  Detective. de 6-6-933) 

(1)  ~0 anarquista EmiIio Henry Foi gullhotlnado h:i anoe em Paris, e 
foi o dr. Lnborde q u e  Ihe examinou o corpo, depois d a  decapltaclo, declarando 
que  0 eafsdo dos  pulm&es e do  coraSZo, coniraido e vasto de sangue,  indlcava 

DO CRIME E DA LOUCURA 

As sete h ~ r a s  da manh5 do dia 17 de fevereiro de 1841, 
entraram na oratdrio: Diogo A l v e s ,  o ~Pancada., e o celeiro 
Antonio Martins-. -- 
que o d e s g r a ~ a d o  hsvia deixado d e  viver antes do  cutdlo Ihe ter caido sdhre o 
pescoqo, e q u e  o esfdrqo que  Ple firCra para dissitnular a medo perante a rnorte 
6 que  o matirs .  . Na guilhotlna, quPsi todos os  reus fazern e s f o r ~ o s  enorrnes s convulaivos 
para se coiocarsm d o  lado oposio ao do  gume  do cutelo (que C triangular), e 
Sarern.no corn uma  f6rqa incrivel, opesar dss  l igsdurss  e tlboas destinadss a 
impedir q u e  se rnexpm. 

50s ajudantes do  cnrraico s lo ,  6s veses, obrlgados a puxsr  pelos cabElos 
do  sentenciado, dnic* maneira de conseguir q u e  conservem s c a b e ~ a  na  posl- 
< l o  necesssris para o rbrte d o  pascoco se r  felto entre  as vertebras reyula- 
mentares. 

UAlguns sentenciados, ao verem-sz frente a frente  corn a morta, mdrdetn 
furiosarnente. 0 verdugo que  executou Troppmann esteve qufisi a flcar .ern 
uma das  mios  e m  coneequCncia d +  urna dentada que  t s t e  lhe dCra. - Esta lutn espantosa, quo o plibi~co ignara,  mas q u e  os  carrascos conhc- 
cem perfeitsmente e contra s qua1 se p recav i~rn  sempre, deixa-lhes, As vezes, 
cicatrizes terriveis. 

UNdo C. s6 o medo dos condenados a linica p r e o c u p a ~ l o  do carrasco n o  
rnotrlento d e  lirar a vlda a urn dos seus semelhantcs. Quando carregam n o  bo- 
t l o  que faz descer o cut i lo ,  d l o  urn salto para tr6s para nio se encherern dos  
pes B c a b c ~ a  com o sangue que expele a liltima pancada d o  coracao dn vltims. 
Dae nrterins abertas brota urna torrente d e  sangue que  d u r a  apenas um mo. 
inento, m a s  que  sc eatende ale rnuilo lunmrr, r qur us carrascus, nu seu terrivrl 
cnlSo, chamam sol. 

.Muita se tcm feitu para ;lueriguar r e  os  &us, depais da c a b e ~ a  cortsda, 
conaervam os sentidoe durante alyuns rnomentos ou minutos, nada se spu-  
rando ainda d e  positiva. S6hre o qup nHo h i  d i~v ida ,  P que s vida animal per- 
siate, apesar da degolaqio, e por bastante tempo. As pernas d o  justicado, apesar 
d e  atadas, agitam.se formid8velmente. Mas fazem cair o corpo t l o  depressa 
no cesto, que  essas horriveia convuls6ea sHo Ignoradas por  q ~ ~ P s i  tdda n gente, 
menos pel0 ajudante d o  carrasco, que C o encarregado de ocultar 0 corpo 0 
mats depressa possivei. . Sabido isto, 6 surpreendente a expressgo de vida e da tranquilidnde q u e  
tEm as c a b e ~ a a  dos guilhotinados. 

-0% garrotados n i o  tCm a mesme placidez d e  expresslo. Apeaar d e  se 
d i r e r  q u e  a morte pnr estrangula@.a li uma das  menos dolorosas q u e  h i ,  e 
assim o af irmam pessoas que tCn1 ejtado a ponto d e  perder s v i d ~  POI' C ~ 5 e  
modo, o que  C certo i que  o rosto dos cnforcados ficam desfipr~rados pela con- 
gest lo e pelo sofrirnento: e dir.se-ia q u r  tPm impresso o sClo da aponla. lsto i 
a circunst8ncia da execuqBo por meio d r  garrote demarar ,  pel0 tnenos, uns  tres 
minutos e m  preparatives, depois da chegada d o  rPu a o  cadafalso, q u e  deu lo- 
gar a que se disaesse, e corn razao, q u e  este sistema d e  apllcar a pena d e  
rnorte C um dos  maie blrbaros q u e  ertstem,. (A. E. l . -Lisboa-l909-~ags.  245 
a 248). 



Ji ali os aguardavam o padre Sales e o prior de MarvZo. 
0 aspect0 dos dois prdsos era miseravel. 
Antonio Martins, durante os dois dias e duas noites que 

durhra o suplfcio do oratbrio, nZo pronunciera uma palavra, e 
os sacerdotes tiveram de o conduzir ao leiio, onde a fCbre nSo 
tardou a apoderar-se dele. 

Diogo Alves, embora pretendesse, cinicamente, revelar 
presenga de espirito, ma1 podia fajar. 

As execuqires realizaram-se as duvs horas d a  tarde do dia 
19, com o mesmo apareto sinistro das detnais: duas fhrcas. 
nggras, erguidas no  clis do Tojo, o carrasco e o.ajudante, e a 
multidHo de curiosos d e  sempre, que parecia compraser-se corn 
a tortura dos padecentes. 

Depois do padre Sales, erguendo o Cruciflxo e mostran- 
do-o aos rCus, os exortar a bem morrer, o carrasco apoderou-se 
deles, e dentro do curto espaqo de urn quarto de hora, dos dois 
fadnoras restavam apenas os seus caddveres. 

Analisando os crimes de Diogo Alves, o seu comportamen- 
to anterior, assinalado peto abuso do alcool, o vlcio do jhgo, 
perversdes sexuais, irritabilidade, tendencia para o roubo e pa- 
ra o assassinio, e ainda a sua caracteristica cobardla nas oca- 
sides do perlgo, e confrontando a nossa anQIise com o e x l m e  
Feito por psiquihtras ilustres a virios deliqilentes, cujos crimes. 
vicios e tAras, se assemelham, sbmos levados a acreditar que o 
assassin0 de que nos estamos ocupando era urn degenerndu 
psiq13ico. 

0 Prof. W. Weygandt, na sua obra ~Psiquiatria Forensea 
( ~ a ~ i t u l o  V-~sicbpat las) ,  a pgs. 260 e seguintes, expire a se- 
guinte doutrina : 

DO CRIME E DA LOUCUKA 

*Entre alguns casos d e  psiclpatia corn nianifesto deficit 
mental, obserr,rimos orrtros de  dcgeneresc&ncin em que a di- 
minuiqgo da irlteligEncla n8o ocupa o prirneiro logar, m3s 
que  apreseritnrn urn caracferistico desr.10 do desenvoli~irnento 
normal do in telecto, desproporcionado corn o nivel rnediano 
dos psis, irmhos e arnhiente, ar~omalia ligada muitas c-ezes 
a tdras hereditarias, estigmas degenerativos, labiiidade psi- 
quica, a fe i~6e.s  estranhns, rasgns anormais, principslrnente 
da afectividnde e da vontade, acCsos de  cdlera, angdstia, co- 
bardi;~, falfa de  vergonha, tendencia S mentira, crueldade, 
perversiies sCxuais e actos extravagarltes de  toda a esp6cie. 
Sbhrc Cstc carnpn osicdpdtico marnifestam-separoxisticamente 
desordens agudas: c o n f i ~ s l o  rr~ental e estados crepusculares 
passageiros, actos irn~~rllsivos e estados obcessit,os; unica- 
rnente &stes ~lltirnos pr5dem rn-rot'r~ar algcirnas r.ezes a decla- 
r a ~ l o  da irrespot~sabilidade e incapacirlade, pois nos resian- 
tes casos trata-se de  degenerados qrr~,  iindubitavelrnente, s l o  
oligofr6nicos, mas n3o enferrnos mentais quc, $ face do C6- 
digo Penal r dn ciCncia l~siquidtrica, possarn set- consirierados 
irrespnnsdveis w 

aOs oligofr41~icns - diz-nos H .  W .  Gruhle - r~~an i f e s tam 
rlmn ncentuada t e l ~ d e l l ~ i a  a praticar toda a espkcie d e  actos 
delifrrosos: roubos, desfalqnes; e a sua perversidade pdde in- 
duzi-10s $ prdticn rie hornicidios, ferimentos, tortura e m  ani-  
mais, ntentados ao pudor, etc.. 

N o  caso de Diogo Aives, inclinamo-nos mais para a psi- 
cbpatia constitucional do que para a oligofrenia. E ainda W .  
Weygandt que nos cita o seguinte exemplo, corn a conclusBo 
do exgme a que procedeu: 

"Lirn cornerciante, d e  rrinte e dois anos d e  idade, i' acu- 
sado de assnssirnio na Iiessna d c  unna rn~ri l~er  de o'ncoenfa 
silos, que negociava ern empr6stirnos sbbre jdias. 

~Comprrirs  L I ~ I I  mart610 e ,  r n ~ r ~ i d ~  dPste instrumento e 
d e  urns rnalFal/na d e  hnrbear, penrtmrr nos ar>osentos da slia 
vifima e arla~.alhorr-a por as costas, quatido Esta lia u m  jor- 
nal. 

~ C o r n o  no aclo da agressBo /he  hocrvesse cafdn o mart&- 
lo, o n7isernve1, n80 ohsfante j d  ter golpeado rnorhlrnente a 
infeliz rnirlher, en7pur7hou cima vara de macfeira e descarre- 
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gou-Jhe corn e.cta algumas paticadas na c a b ~ ~ q  arnorda~:an- 
do-a por ftm. 

*Depojs, roubocr tndoe os objectos de valor e dinheiro 
que encontrou, ocuf>anil'a o dia imediatn ao do crime a fazer 
desapareccr 0s vesfigios do scu sarlguir~drio feilo. 

aEste hornem, que i?S ir7r1ito ternpo tinha al~nndonarfo a 
sua profissSo, pnssa'ra n dedicar-se e.uclusi~nente 6 ociosida- 
de, ao alcool, no jBgo e 2 compa~lhia de rneretrizsc e ma/- 
feitores. 

' A o  ser captur;zdo, ernpalicieccii apat-orado con3 a icleia 
de cornpeiecer perante os juizes. 

' 0  ex5me medico-legal a yue procedi cleu-me o seguin- 
te diagndstico; deger?eresc@llcia con1 ligeira tAra heredita'ria, 
herodos/fi/is sem nzanifestap5es dit-ectas do sist2rt1a tiervoso 
central. Conclusdes: NSo se conlprovarn notaveis desvios d a  
rlormaiidade psiquica rnCdia, nern existe a rnendr ddvicia de 
que no rnornerito de cometer o crime, desfrufarra absoluta 
integridade das suas faculdades mentais. A lige~ra defici&ri- 
cia mer~tnl ohservadn, estA m~rito lurige de  corlstitllir urns 
perfclrba~du patolhgicn cla co17scii.rrcia jjrivativa do livre arbi- 
frio. 

E o ilustre professor alemZo, depojs d e  nos referir que es- 
te homem fbra condenado 6 rnorte, cuja pena fbra permutada 
por a de prisiio perpetua, diz-nos: Bern avisada andou a jus- 
t i p  e m  permtrtar a pe.?a de rnorte por 3 de pris;io perprjtua, 
]d porque a prirneira briga contra a clvilisaq5o e os rnais ro- 
dimentares princjpios de hurnanidsde, e ainda porque a so- 
ciedade nBo beneficfa cousa algurna corn u eiiminar na 
guilhotina urn deliqiiente, rnns rnuito n~a i s  se dignifies, sem 
prejuizo duma pena suportar,el e Iir~nznna, p~.ocurarldo rege- 
nerd-lo.' 
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Anomalias 

N o  exanle crlneoldgico a que  procedeu o ]lustre medico 
antropologista, doutor Francisco Ferraz d e  klacedo, n2o h l  a 
mendr referencia B mandibula, e, por isso desconhecemos a 
sua  anil ise a largura, altura, cordas, rarnos e curva bigoniaca. 
seu  peso 6sse0, e ainda a mediqPo dos seus  angulos mandibu- 
lar e sinfisiano. 

0 cr lneo  d i s t e  facinora, e m  rela~Ho ao de  Francisco d e  
Matos Lobo, exiyiu ao ilustre antropologista u m a  mais aturada 
a tenf lo  e cuidadoso estudo, dada a serie d e  anomalias que 
apresenta, algumas rarissimas, quer  em exemplares pertencen- 
tes a individiios normais, quer  nos d e  vir ios deliqlientes. 

0 doutor Francisco Ferraz d e  Macedo antecede o estudo 
dessas anurnalias, corn as s e g ~ ~ i n i e s  considerai;dcs: (1) 
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'Tbdas a s  anonlalias de caracter morfol6gico ou consiitu- 
cional s lo  encontradas nos exemplares de normais psicoldgi- 
cos, mas, isoladamente ou combinadas em numero limitado; 
por&m, o que deve arrastar a nossa atenq%o e o ,yrarlife con-  
junto an6njalo que, embora por hip6tese, podemos depreender 
que concorresse pars justificar na vida os seus actos psico-so- 
ciol6gicos em extremo singulares e de  um facinorismo tipico. 

&A forma geomCtrica do crsneo de Diogo Alves obedece 2 
da raca a que pertence-. 

Posto isto, aquele prestigioso m&dico refere-se as anomalias 
encontradas na cabeqa 6ssea do factnora. 

Prlmeira anonialia : desenvolvimento extraordinPrio do 
fundo do verrnis, da grande fenda mediana do cerebelo - ou 
fenda inter-hemisferica,- cuja Iocalisa~Bo crineana se manifesta 
ascendentemente para traz do opistion, na Ikmina interna e 
mediana do occipital, fazendo mesmo, neste exemplar, bombear 
urn pouco a Ilmina externa. 

'@sse atojamento e deterrninado no osso por ulna cavidade 
bastante larga transversalmente, e mais longa no seniido ante- 
ro-posterior de baixo para cima, rle forma concava e bordos rom- 
bos ou obtusos, diluindo-se na continuidade da l imina 6ssea 
endo-craneana das fossas occipitais inferiores. 

~ E s s a  cavidade assemelha-se 3. cama onde estivcsse um 
ovo grande de pomba; aloja um vermis muito mais desenvol- 
vido do que & vulgar nos normais, cujos crineos nHo t&m ca- 
vidade, e recebeu do cblebre professor antropologista Cesar 
Lombroso, (I) o nome de fo.qseta occipifal rnediann. 

'Esta fossela, 3 que o grande criminalista ilaliano liga 
uma importancia capital para a propulsBo criminolbgica, encon- 
tra-se nos crincos de individuos normais portugueses numa per- 
centagem de 26 ':, (no sexo masculine), e 18 o . '  (no sexo fe- 
minino), de onde se conclur qlle o desenvolvimento anorn~al  
do vermis do cerebelo B rnuito pouco freqiiente nos homens, 
e muito menos ainda nas mulheres. 

(1) - Medico e criminalista ltalfano. Nasceu, em Ventla,  e m  1836 e iale 
ceu em 1'109. Segundo as sups tenrias, o criminoso 6 muito mais urn doente 
do que urn culpado. 

Segunda anomalla: urn osso interpariefai. Esta anomalia C 
bem visivel e bem difinivel, de  mod0 a nHo deixar dlivida al- 
gu ma. 

.A sotura do irrterl~arietal B a continuidade da sotura pa- 
rieto-mastoidga, que, deixando a lambdoide que s e  continua 
para cirna, atravessa o occipital de lado a lado, indo de u m  as- 
terion ao outro, passando pela parte superior da pretubersncia 
iniaca 

*l?ste interparietal n io  C confundivel com um epactal, ern- 
bora haja tendencias deconfus5o nos que tem examinado um li- 
mitado nljmero de exemplares, ou n l o  tornaratn a ver urn P ~ C -  

tal alem dos exemplares escolares. 
'0 ow0 epacfal 113o passa de u ~ n  mSa-imo osso Wormio 

mediano an occipital e simetrico, distinfissi!no d o  interparietal. 
' 0 s  ossos interparietais, e mesmo os epactais, s l o  rarissi- 

mo.; nos individuos de psico-sociologia normal de ambos 0s  
sexos. 

Terceira anomalla: a s~tn,-a-metdpjca pcrsistindo, quPsi 
completamente livre, ans 3 1  anos de idade. 

Quarta anomalia : urna pisgeocefalfa esyrterda, visivel pelo 
bombeamento do crlneo, bombeamento revelado pela curva li- 
near antero-posterior da norma verticalis estereogrifica, e mais 
ainda pela enorme saliitncia lateral esquerda da apbftse zigo- 
matica, ficando a direita quPsi oculta pela linha do  ovoide crA- 
neano. E assim, sem recorrermos ao trapesio dc Welker, ternos 
a p!ageocefalla demonstrada. 

'Embora esta annmalia seja frequente nos normais, e ,  n%0 
obstante, rnuito mais atenuada, e na maiorla dos casos desa- 
Cornpanhada das outras. 

Quinta anomalla. Perfuracdes dp Pachloni, espalhadas na 
l l r n ~ n a  interna do Lado esquerdo do frontal, perfura~des que 
s8o de 30,6 4'0 nos crineos masculrnos normais, e, em iguais 
feminlnos, de 39,7 O 0. 

Sexta anornalla: no occipital, U177R grande  sa/i$ncia do  
inion para baixo, a qual, ainda que freqaente nos normais, d& 
n k t e  caso indicio de grande e vigoroso ponto de  inser~So 
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muscular, e portanto mostra que pertenceu a individuo que 
devia desenvolver actos de f b r ~ a .  

SBtlrna anomalla: espessura 6ssea bastante notAvel na parte 
frontal e em tbda a 11nha med~ana da abobada do crineo an- 
tero-posteriormente 

SO crineo de  D~oyo Alves tern as seguintes espessuras 
6sseas: 

Ofryon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
Bossas frontais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Bregnla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Mixirno no trajecto da sutura sagital 8 
Lambda.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Asterion 5 

No hr~grna e na sutrira sngi:ai acusa, pois, utna espessura 
de  caracter hiperostdsico, embnra pouco desenvolviclo. 

Oitava anomalla: pollto dc R ~ O I O  (/I' ~qi,i/ii~i.;o h:isico, 
t:il:ifi a sede rlo opistinil. 

~ I g u a l  anomalia ten1 o crlneo de  unl dos companheiros de 
Diogo Alves, registado no Museu da Escola Medico-Cirurgica 
de Lisbba, sob o n.' 3.039, sendo para notar que o crlneo de 
Francisco de Matos Lobo tern o mesmo ponto de apoio quasi 
no occipital. 

&ste equilibrio condyliano posterior encontra-se 1.4 'l ' i '  em 
crlneos de individuos masculines e 0,2' L~ em craneos femini- 
nos. 

.E' uma anomalia rarissima nos crsneos de individuos 
normais. 

Conslderagles sbbre antrapologfa criminal - 
ConclnsBes. 

respeito ao taI80, em todos aqueles exemptares que a tiverem. 
<Sendo Iegitima, camo 6, a observag%o precedente, temos que, 
por meio de certas revelafRes fisiologicas e psicoldgicas posi- 
tivas, tambem nlais ou menos acentuadas, B licito ter suspei- 
tas de anomalias profundas existentes em qualquer indivi- 
dualidade, ainda que estas n8o sejanl visiveis ou tangiveis 
aos nossos meios rle investiyac50. 

'Quando essas revelz~~3es  singuiares s8o anatdmicas na- 
tivas. e sensiveis, concornitantes corn accBes contraprodu- 
centes, tomam o name de .+stigmas fisicos. Tais disposi~0cs 
anatomicas imprimem, sern discrepSrlcia, ao organism0 uma 
flsiologia e psicologia especiais, sernpre relativas A qualidade 
e influencia intensiva d'aqueled. A estas conseqLl&nc!as d8o 
tambem o nome de rstiyn?as fisioI6gicos ou psicotdgicos, 
denominados peio Prof. Daliemagne e s f igma  socioldgicos, 
quando infrinjarn estipuiagees criadas pela colectividade. 

'Portanto, por induqlo, poderemos supor sernpre a exis- 
tincia de uma anomalia anat6mica ou fisica num individlio 
que manifeste um estigrna dingmico, sem eie, todavia, revelar 
sensivelmente um ou mals estigmas anat6micos, quer estes 
impliquem a existencia de anomalias morfoldgicas esquel6ticas. 
quer impliquem uriicamente as de  partes moles. 

xAo contrario do que muitos pensam, os estigmas din&- 
rnicos, ou fisioiogicos e psiquicos, s%o de  mais acessivel deter- 
mina~So de que os anat6micos, de onde aqueles sHo ori- 
g-inhrios. 

.Em geral, os estigmas dinamicos nlanifastanl a sua exis- 
tdncia nurn individuo pelo abuso pertinaz, cego e quLsi incons- 
ciente, que ele faz de  certos actos pertencentes 6 vida comum, 
sem que o raciocinio, a admoestacBo, e mesmo o castigo, sejam 
capazes de  desviar dessa pratica aqueles que a tem. Assim, 0s 
estigmas dinamicos sHo uma esp6cie de  actos autom~ticos, ou 
melhor ainda: de actos reflexos inerentes ao organistno que 0s 
possue, mas s2o danificadores da saode, da inteligincia e da 
honra sociolog~camente falando. Finaimente, os estigmas dini-  
micos sao definitivos pelvs 7.-icios dcpr-iinrntes. 

<Post0 qur nso nos seja possivel, por enq~ianto,  determi- 
nar de urn mod0 positivo o c ju s~ l tu~n  de desvio que cada ano- 
malia imp8e fatalmente a0 organismo-diz-nos nindn o cir. 
F e r m z  d e  .Md~cdo-astamus, contudo, autorisadus a garantir a 
sua influbncia, mais ou menos desarmonica pronunciada, com 



' 0 s  vicios, ainda que sejam de reconhecida maleficencia 
para aqueles que os acalentam e usam, tern raizes tHo profun- 
das no organistno, que nern mesmo reconhccendo os seus 
agentes que lhes sao deleterios os deixam de sustentar ern 
progressao continua ascendente. Tais slo,  entre outros muitos, 
o vlcio alcoblico, o vlcio sod6mico activo e passivo, o vicio 
masthrbico, o vlcio sibarltico, o vicin da usura, o vlcin da 
maledicencia, o vicio do jbgo, o vicio cleptomlnico, o vlcio da 
mandrice, etc, etc. 

~Diogo  Alves era uma organizaqiio altamente viciosa, e 450 
viciosa que chegou ao crime. Era de ptesurnir, pois, que tives- 
se  anomalfas anat6micas, quer fossem fixas ou esque16ticas, 
quer fossem elidiveis ou de partes moles, quer fossem ambas, 
que era o rnais provavel. Dezenas de anos depois da sua morte, 
pude eu verificar pelo exPrne antropol6gic0, auxiliado pelo 
endoscdpio dirigido ao seu crineo, que tinha rnult~plicadas 
anomalias osseas, suficientes para Ihe dornlnarem a vontade e 
macularem o uso da liberdade*. 

Examinado o crineo de Diogo Alves e estudadas a s  suas 
anomatins, n ilustre mt5dico antropnloglstn conclue o seu rela- 
t6rio com as seguintes: 

in-0 crjneo de Drogo Alves, rorrlporado em <era/ corn 
v~iirios crSneos pt-rtencentes a olrtros ~ i ? d ~ v i ~ ~ u o s  dn mrsn?s 
r a p  e 1 ovu, ainda que seja urn crd~leo rncontestavelri~ente 
anorrnal, dl>.-esei~fa umo evoluGiio uie caracter nr,anpnda ei11 
relacgo aos dn rncsmiz orirerrl e r.1L.a. 

2.a-Examrnado detid.-r~nrnte, o crdiieo da Diogo .4lves 
6 crivado d e  a~lornaiias, desde as rnais canstalites rlos i r~d i -  
viddus yue forarn dcliyiienies, at8 2s mais rciros d : ~ s  ycrr ocor- 
rem 110s quc praticarafl? a c ~ ; l o  anormais. 

3.a-Hi~)ntPticamer7:~, mas corno consequencia 16~icx  do 
yue procede, sornos condtrzidos a pcnsar qrre Diogo ..lives, 
en? m n d e  nrlrneru tios seus iictos, teve par3 inlp~~lsri  defer- 
miriante unla serie de  energias dc funyo ou de origem and- 
mnls, cuja sinergis se dasdohravs ern ~ r 5 t i c a s  facinorosas. 

4.0-Devendo ser rnorido por urn psiquisrno desarrnbnico, 
como o pseird61lirno Pancada bem o define, n10g0 Alvespareee 
tar ado arrastado ti prhtica da delito, maia por forma pasaha do qne 
actira, ao contrario de l a t o s  hobo, embora ambas deilqirentes por 
t~nstitalpko natural. 



A sociedade livrou-se de  vez do convivio perigoso de Wio- 
gn Alves, punindo a s  seus crimes com a perpetraq5o de  urn 
outro crime Iegalizado por urn barbaro artigo do  C6digo Penal 
de  entio,  e a fBrca executou uln deliqiiente que talvez pudesse 
regenerar-se, submetido a urn rigoroso regime pl-isional e a n  
mesmo tempo terap6utico. 

(lnfanticidio] 

1 Plplyedantes da crirninosa - Histtr in  do c r i m e - N o  hlani- 
cwnlo do Conde de Ferrsira-1ntel.rogatol'io-Estipmatisa- 
~ f i o  f i s i c s -E~Btnc  psicoli~gico-lmbecllidade conyCnita - 

I 
Simula~Bo  d a  IoucuraConc lusdes .  I 



JosCfa da ConcefqAo nasceu ern Vilarinho de  Galbgos, GO- 

marca do Mogadouro, em 1875, ignorando-se O dia e O rnes 
do seu ~lascimento. 

Seus pais eram pobres. 
Trabalhavam no campo, de  sol a sol, e eram saudaveis, 

segundo as informasdes fornecidas por u m  irmPoda deliquen- 
te, e s e  encontram arquivadas no relat6rio mCdico-legal a que 
procedeu o doutor Julio de Matos. 

Josefa da Conceiqao vivia corn os seus piis, e desde mui- 
to nova os comeqou ajudando nos trabalhos agricolas e do- 
mesticos. 

No exkme a que foi submetida na Morgue do Porto, em 
abril de 1903.- trCs anos depois da pritica do crime, e cujas 
conclus6es. f~rrrladas por aquele ilustre medico alienista, entHo 
director do Manic6mio do Conde Ferreira. transcrevemos - 
nada consta da histdria ancestral da arguida. 

Sabe-se. no entanto, que, anos antes de  perpetrar o crime, 
gravidnu de u m  criado da casa onde servia, parindo a term0 
uma crianca do sex@ masculino, que confiou aos cuidados dos 
avds, para se  deslocar para uma frhguesia prdxirna a amamen- 
tar urn estranho. 

Terminada, porem, a creaqlo, ficou ao serviqo da casa, e 
ai gravidou novarnente do mesmo homem, entiIo seu cornpa- 
nheiro de domesticidade. 

Reieando que a descoberta do seu estado desse motivo a 
ser despedida, procurou ocultP-lo de todos : temia perder 0s  
seus salarios e tinha pena de  separar-se da crianfa que ama- 
menthra e por quern sentia urn grande afecto. 

AS vezes, lernbrando-se de que a gravidks virfa a ser des- 
Coberta, enchia-se de  vergonha e chegou mesmo a falar aos 
Patrdes em retirar-se para casa dns pais. Mas tudo isto era 



insutrsistente; e, porque Ihe estranhavam o propdsito, deixa- 
va-se ficar; ia adiando sernpre. Por lirn, veio o parto e sobre-  
veio o crime, 

Josefa da ConceiqBo contava apenas vinte oito anos e conti- 
nuava solteira, quando foi acusada d e  haver mortn, em novem- 
bro d e  de 1901, urn filho recemnascido, abandonando-o numa 
montureira, e m  ViIarisho de Galegos, onde era servical e resi- 
dente. 

0 crirr~e nao Soi dcscoberto imediatamente, mas  s 6  dias 
depois d e  perpetrado. 

Urn porco, fossando na montureira, tirou d c  I A  a cabeqa 
do feto. 

Supomos haver sido bste o ponto d e  partida para as inves- 
tigaqAes policiais que  derarn etn resultado a prislo d a  infanti- 
cida. 

0 medico q u e  autopsiou n pequeno cadiver, a 22 de no- 
vernbro d e  1901 - s e g u n d o  diz o Prof Julio d e  Matos, n o  sea 
relat6rio apreseniado ao 2.' Distrito CriminaI do Porto-decla- 
rou que  a crianqa nascera viva e a t&rmo, e, corn certas reser- 
vas, atribuiu a morte a privacHo d e  alimento. 

Dias antes da descoberta d o  feto na montureira, estacio- 
nira,  nas irnediafbes de Vilarinho d e  GalBgos, u m  bando d e  
ciganos, tendo sido imediatamente irnputado o nerando crime 
a urna das  ciganas. 

Houve, porCrn, quem lembi-asse o nome d e  JosCfa d a  Cnn- 
ceicBo, por saber q u e  ela andfira pejada e n5o aparecer o pro- 
duto da pravidCs. 

lmediatamente intimada a cornparecer na s6de da comarca, 
a argiiida foi ali examinada m6dicarnrnte, averiguando-se q u e  
tivCra urn parto recente e normal. 

Interrogada, contou que, subitarnenle acornetida, haveria 
quinze dias, pelas dbres, c ~ ~ a n d o  a noite s e  dirigia a fonte, se 
arrastara ate ao logar da rnontureira e ali dera a Iuz u m a  cri- 
an$a d e  quatro para cinco msses, incotnpleta, m a s  d e  sexo 1% 
reconhecivel, q u e  abandonira.  

Acrcscentou que,  se o filha houvesse nascido vivo, o n8o 

abandonaria, como quatro anos  antes n8o abandonlra urn 
outro, que  tivbra d o  mesmo homem, e q u e  estava a criar em 
casa dos pais d'ela. 

Ao exirne e declarag8es da argiiida succdeu a prisao seln 
fianfa. 

Come, porbrn, dias antes do julgarnento, o seu advogado 
alegasse que  ela se encontrava e m  estado d e  alienafilo men-  
tal, foi ordenado o respective exame Ps lqui i t r~co  por dois facul- 
taiivos d a  comarca. 

NSo tendo podido chegar a conclus6es positivas s6bre a 
s i tua~Bo psiquica d e  argiiida, o s  peritos aconselhiiram a o  poder 
judicial urn novo ex ime,  desta vez pelo Conselho medico-legal, 
sendo, nesta ocas~%o, a deliqiiente internada n o  Manic6mio d o  
Condc de Ferreira, do Porto. 

#o Manledmio do Conde de Fernha-Inter- 
rogatddo - Eetigmatiga~io tlsica. 

0 ingress0 e permanencia d e  Josefa da ConceiqBo no  Ma- 
nic6mio do Conde d e  Ferreira, ( 1 )  n o  Porto, permitiu ao direc- 
:or clinic0 dBste hospicio d e  alienadns, o Prof. Dr. Julio d e  
Mains, uma dcmorada obscrva~Bo da argiiida. 

Dessa observa@o concluiu o ilustre Prof. de psiquiatria, 
clue Jos6ia cia Conceip5o n8o perrencia a 0  grupn dos alienados 
em q u e  ns tendencias cri t t~inais  constituern urn rnodo de se r  
caracteristico. 

0 s  s e u s  instintos n i o  revelavam crueldade, e na vida co- 
m u m  da enfertr~aria sernpre maniiestou discretos sentirnentos 
de piedade. 

(1)--1naquirn Pcrroi rn  do2 Snntos Fcrrciri, conde de Ferreirn, capitalists 
P iilantrcipo portupui.s, nqiccu ern Vila M e l ,  no ano 1182. N o  seu testatnento 
lcgou fa r tn i  quarlt ia.  para 120 ~ s c o l a s ,  e correspondente mobiliirio e necess6- 
r im fund06 Dara .i cotistruc20 e rustzin JO + Fiospital do C ~ n d e  de Ferretre-. 
na cidade dri L'orto. I'aIeceu em 1868. 
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A s  emocdes de familia n2o s e  patenteavam obliteradas; 
falava dos seus corn sadllade, revelando desejos de a s  ver, e 
chorando todas a s  v&ses que evocava a imagcm do filho ixis- 
tente. 

N B o  era ingrata. mostrava-se sensivel aos cuidados do 
pessoal hospitalar, e era corn reconhecimento q u e  se referia 
aos patrdes que  servia, e corn ternura q u e  falava da c r i a n ~ a  
q u e  amamentava. 

Nenhurn espirito de intriga ou de rebeliao a animava, nern 
no  seu longo cativeiro fizdra sequer uma unica rcclamaq80, 
uma queixa, tentando urna conspiraq&o ou procurando eva- 
dir-se. 

Jamais se mostrhra pregui~osa ;  muito ao contrlrio, traba- 
lhava r u d e m e n t e  
nos t r a b a l h o s  d e  
IimpPsa e arranjo 
da enfermaria, au- 
xiliando o r e s p e -  
ctivo p e s s o a l ,  que 
corn ela se habi- 
tuou a contar. 

T r a n q i i i l a  e 
humilde, d e p r e s s a  
conquistou as s im- 

.Cl,inicn'm,u do Cor7d.e de Fetre,r-a {Par to )  pa  t i  a s  d o  pessoal 
clinico e dos empre. 

gadns que  mais de perto corn ela conviviam e por ela s e  
interessavam. 

0 seu interrogat6ri0, deveras curioso, realizou-se na tarde 
de 6 de junho de 1902. 

0 Professor Julio d e  Matos ordenou a uma enfermeira 
que  trouxesse a argiiida a0 seu gabinete, e depois de a fixar 
bern, preguntou-lhe com serenidade: 

- C Como te chamas 7 
- Antonia . . .  

-LAnt6nia? Repara bem: preguntei-te o teu nome. 

-Maria... 
-0 lha  bem para mim e responde: lcomo te chamas ?-ins- 

sistiu o ilustre professor. 
-Augusta...  
-iEnt?io nicl te shamas Josefa? 
-Sou Francisca.. 

- d  E o apelido? 
- Francisca . 
-i N%o tens outro noine ? 
-Sou Francisca . 
- LPorque foste presa T 
-Por causa de uns carneiros.. . 
-Conta-nos essa hist6ria dos carneiros. 
L Que ~ a r n e i r o s  ? 
"NZo h l  hist6ria nenhuma . . .  
-Sabes onde e s t l s ?  
-Nos L6ios. . . 
-Que dia d hoje? 
-Estamos nos Reisl AmanhL e vespera de Natal .... 
E Quem te trouxe para esta casa? 
Nossa Senhora do Pilar..  . 
Todas estas incoerPncias excessivas eram pronunciadas 

corn urn a r  nBo menos excessive d e  pasrno, olhos arregalados, 
b6ca largamente aberta, mZos sBbre o peito, segurando u m  
chaie. 

h e  interrogatdriofdra, precisamente, anl logo Bquele a que  
a haviarn submetido na Morgue, apds alguns dias a sua cap- 
tura, Josefa da Concei~ao  tinha todos os nornes, menos aquele 
que, efectivamente, Ihe pertencia; nLo sabia a sua idade nem 
a sua profissZo, e rnuito menos onde estava. 

Mostrava-se absolutarnente desorientada no  espaqo, no  
tempo s no  ambiente. 

No entanto. o modo como falava, a morosidade nas suas 
respostas, denotando urn certo propdsito em desvirtui-fas, irn- 
puzeram imediatamente ao Prof. Julio de Matos a ideia de es- 
tar na presenca d e  urn casn de simulat;%o gt'osseira. 
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Pnrkm, convinha estuda-lo pormenoricadarnete, dados os 
estigmas fisicos d e  degeneresc6ncia que  a argiiida oferecia. 

0 Dr. Julio d e  Matos procurou entao con~*encc-la d e  q u e  
ela sofria de  urna grave doenqa d e  c a h e ~ a ,  mas  que  outras tnu-  
lheres, suas cornpanheiras de  enfermaria, se haviam curado 
de  esqu&cimentos id6nticos. 

E, dirigindo-se A enfermeira que a acomtlanhava, ordenou- 
-1he que, no dia imediato, aplicasse i argllida uma duche cir- 
cular e, a seguir, tantas quantas as precisas para fazer-lhe re- 
cuperar a membria. 

Urna bastou; rnal se sentiu cingida pela bgua, que  a fusti- 
gava e m  todos os sentidos, a Jos6fa da Concei~Bo corneqou a 
gritar que  j;i se Irrnhra~.a de trrdo. 

Depois, na enfermaria, ao ser visitada pelo m&dico, forne- 
ceu-lhe, corn coerencia e relativa precisso, virios informes, 
acabando por confessar que  ;r iiieia de fingir-se lorlea ]he fbra 
sugerida por u m  homenl d o  tribunal, cujo nome nao sabia. 

Esse homem, segundo afirmhra, visitsra-a t-Crias vezes na  
pris50, e dissCra-lhe que,  ..dis[.>a,ar,?tni;do cia, a l g ~ ~ n s  dia.?, no 
hospital, scria mai~dirrla err~hora c qoe ;+ justfca, delwi.7, a 
Cjt?j,~aria em paza. 

Compreende-se perfeitanlente que  a Jos6fa da CunceiqBo. 
para irresponsabilisar-se do  crime praticado, aceitasse a suges- 
tao de  simular a IOU-ura; compreende-se a ~ n d a  que  ela repre- 
sentasse pessimamente o seu papel; mas que, sob a lnflukncia 
de urna duche, imediatamente se l a n ~ a s s e  no terrgno das con- 
fiss6es, so  por iiebilidade mental s e  pode explicar. 

A s  suas respostas e a sua estiymatisaqBo fisica assim o de- 
monstraram desde logo a0 espirito observador do ilrrstre pro- 
fessor d e  psiquiatria. 

Josefa da Conceiqlio afirmou nSo haver ouvido os vagidos 
da crianqa e estar convencida de  que ela n8o era d e  tempo. 

CHaveria nisto urna propositada mentira ou  apenas urna 
i lusao?  

Depois d e  Ihe haverern dito que o mkdico encarregado da  
autdpsia verificara que  a crianqa nascbra viva e a t8rm0, eIa nPo 
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contestou, mas  insistiu em afirmar que nllo ouvira gritar o f i-  
lho, e q u e  s6 no  m & s  d e  junha Ihe fa l taran~ as rCgras, 

Foi sempre chordlldo e soluqando q u e  a deliqiientefez es- 
tas afirmaqbes, acrescentando que,  se o filho houvesse nascido 
vivo, lhe teria dado destino igual ao d o  prirneiro. 

A hip6tese de urna instintiva mentira, corn que  pensasse ino- 
centar-se, nZo pride ser posta ahsolutamente de  parte, s e  aten- 
dermos aos anteoedentes da argiiida; mas tambem nAo se nos 
afigura inverosimil que  ela se houvesse enganado. 

Diz o Prof. Julio de  Matos, no  relat6rlo do sxkrne a que  
procedeu na deliqiiente, e de onde extraImos parte das  suas  
cansideraqdes: 

%/I fait2 d e  regras 8 para as rnuli~eres do pot-o o 1-erda- 
deiro .sirla1 cia gmvidez; sortc q i w ,  se a Jost5-fz s6 e m  ju- 
nhr~ dei..iori cle ser assistida, Conlo a16ga ? 116s rifio podemos 
cor;tcstar corn segumnGa, 6 ndrnissivel quc tomasse o parto 
~?ur.mal por rrrn abcirto E. pcln clue respeita A af i rma~ao de  
r?Bo ler ourrido os ~~ngidcos do rec@~nr~ascidq, pensamos tam- 
k n 7  y i ~ c  n l o  C absurd0 acoilri-la, Jai ias as singuiares e es- 
trrrnhas r-oird/fcies e m  qrie o parfo se realizou. 

u S ~ j a  1-on10 fbr, de Codos 0 s  infnrriles colhidnr urn fac tn  
importante results: y u e  a arpiiida, termii~acfo o trabalho de 
partur~qdo, reco!heii a casa a p6 e sern au-viiio, conseguindo 
nos dias irnedintos ocultar aos olhos dos prdp-ios patrdes as 
conseql'iencias do rraurnatismo siipartado. 

rCorno se nada de anorma1 hniivesse ocorrido, a Jost5fa 
~-'rosseguiu rjos sez~s hahitunis serlFq-os seim urn queixume, 
sern urna v.?cil.?pSo, sen1 urns inte.-mr'tdiicia d e  reyouso, sern 
irrn ligeiro iiidicin i in  crise recente. 

Cora iirna tal disvulnerabilidade s6 rlos ~ iege f~erados  6 
passive/; Lombroso estuclori-a nos criminosos ,'n.?tintivos, e n6.s 
Ierno-la obserr.-ado n~uitas r.-ezes nos idiotss.. 



A debilidade mental d e  Josifa da  ConcelqBo, corresponde a 
a sua  es t~gmaf i sn$Zo frsica. 

Vejamos : 

Pertence, portanto, ao grupo subdolicdcefalo, nada oferecen- 
do digno de  especial menqllo. 

Face: nota-se urn irnportante prognatismo superior. (I) 
RegiHo alveolar: avanca corn os  incisivos. que  viern sohre- 

p8r-se ao l6bio inferior. 
~ s t e  prognatisnto alvsolo-subi~dsa! (caracter eminentemen- 

te degenerative) acusa-se na desigualdade dos Lngulos faciais 
de  Camper e alveolar: o prirneiro 6 de 79 graus e o segundo 
d e  71. 

A666ada palat~na ; ogival. 
Den les :  uns nunca existiram, outros desapareceram por 

carie, deixando apenas a s  raises, cotlquanto a argUida n?io so- 
fresse d e  quatquer doenqa do aparelho dlgestivo. 

>l1a maxila superinr: apenas quatro dentes, em vez de  de- 
saseis. 

Na rndxila in fer ior :  a ausencia de  quatro molares. 
Esta queda precoce dos dentes 6 indicativa de uma debi- 

lidade cong6nita. 
Para melhor compreens2o destas anomalias, cornparernos 

as fdrmulas detltirias normal e a da deliqfiente: 

(1)-E' urn r ic,n de runformacro or, c * / i p , ~ l  degencrrr t i t . 0  Conslstc 
essencialtncnte na proernlncncia ou salienrla d a  facc em r c l a ~ l o  no c r i n e o  
P6de der-sc i custa d e  toda a face, d o  m a s i l a ~  s u p i t i o r ,  d a  rcg lan  alvealo~;ub. 
n a s a l .  da arcada d r n t h r i a  supcrLor ou ds ~ h l c t . I 0 1  c d~ m ~ a i ~ d ~ l l ~ ! l i ,  (L. I>. - 
Prof. Julio de Matos-Porto-1RI1 pgs 127,) 
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O l i r o g ~ i a t i s n ~ o  n!~~?olu-sub-nasal, :i agud&sa d o  iiilyu!u fa- 
cial e uma esnger-ad-I i i i la ta~Zo  d a s  pupilas, dZo a argilida um 
a r  estranho, que a gravura q u r  publicarnos nHo revela intei- 
ramente, porque ela, pousando para o fotbgrafo, procurou unir 
os libios yor qLiei.er par-ecer- hem. (1) 

0 robe de  ranlagens que  escolheu para se deixar fotogra- 
far, denuncia igualmente esta preocupaqSo, que  nos fracos de 
espirito e vulgar traduzir-se em mirabolkncias de  vestuirio. (2) 

Jos6fa da Concei~ao  esia muito longe do  tipo regressive 
em que  os atrihutos d e  aliella~Bo e criminalidade, d e  loucura e 
perversHo moral se lnisturam intimamente, e indissoluvelmente. 

0 desiquilibrin das suas qualidades morais e intelectuais; 
a sua compreerls3u morosa e muiio limitada; 0s seus poderes 
de abstrair e getleralisar bastanto restritos; o seu deficit d e  me- 

( 1 ) - 0  nin,lr:rrt!no consiste ns cxiblCao d e  atitudes, contorsoes fision6mi- 
ras ,  de gcstos, dc in tonagbci  ds vor c dc rnovirnentos dr marcha extravagantes 
e b i m r r n s  Tndas estss desordens psic6motoras i e  abservsm d e  preferCncia nos  
tiridosmnir,sion.lii e n a  denzcl~ria r.i.rracc. Efementos ds Psiquiatrla-Prof. 
Jlilio d e  Matos-Porto-1911-pa$- 89. 

( 2 ) - D o  relatfirlo apresentado no 2." Dijtrito Criminal do Porto, de au- 
toria do Prof. J u l l o  de Matos, e m  abril de 1903. 



mbria;  e a sua iniciatixra intelectual absolutamente nula, reve- 
lam qur- a argiiida era portadora de uma psicbse constitucio- 
nal que, nfi classifica~Bo de Tanzi, se encontra inscrita en1 ulti- 
130 Iogar n o  grupo VII1 ( ~ n o m a l i a s  mentais). 

Josefa da  ConceiqLo sofria pois, d e  irrl/~rci/ii-i~c?e c n ! l & C r l i l ; z .  

Da sua deficiencia d e  espirito proveio uma grande suges-  
tibilidade, (1) ~nercC dsqual  aceitou inconsideradamente urn pa- 
pel de simuladora, que nQo conseguiu susientar alem d e  qua-  
renta e oito horas. 

Nas autoridades judiciais causou unla certa estranhesa 
que, nSo tendo Josgfa da Conceicgo agravado clo despacl~o que 
a pronunciou sem fianca, o seu advogado vlebse alegar a alie- 
n a ~ L o  mental da arguido nas vesperas do  julyamento. 

Mas, tudo isto foi obra d e  urn irmzo. 
A deliqiicnte nZo compreendia o que fdsse urn process0 ju- 

dicial, agravar d e  u m  despacho, nomear u m  defensor, oferecer 
testemunhas, alegar urna circunst$ncia atenuante a sua respon- 
sabilidade criminal, etc. Tudo isto era para ela uma questso 
complicadfssima. 

Urn irrnao da argiiida tratou de todos estes assuntos. 
Josefa da C o n c e i ~ B o s e g ~ l n d o  relata o Prof, Julio d e  Ma- 

tos-soube apenas que  uns  hC~mcii.s d . ~  ~ t i i t i g n  Ihe falaram na 
cadeia, e que  urn individuo a ia visitar assiduamente, ier~nildo 
ons / > a n S i s ,  aconselhando-a a fazer--se i iui i l i~lha no llospital. 

Vejamos, portanto, o q u e  nos diz aquele ilustre clinico $8- 
bre a imbecilidade: 

=E uma psic6patia essencialmentc caracterisada 
por suspensso do desenvolvitnento mental e tribn- 
tbria, n%o de lesdes cerebrais, mas  de  agen&sia here- 
ditaria. 

'Ocupa. o ultimo lugar do qundro que nos forne- 
ce Eugenio Tanzi no  seu ~Trattato delle Malattie 
Mentali", en1 q u e  aparecem a s  anomalias rnentals oi-l 

dege1leresc~ncis.s pbiquicos, no sentido restrito desta 
express50. 

(1)-f a tendCncia do doente a execu ta r  inovimentos snb  as ordcns do  
observador ~~,s.ia,v,sn?u) ou a cmitar  0 s  aclos dcstr i.'i.o c~~rnc?s,a  ou eco do8 
movirnentas; 4c<,lsl,a o u  rrprtiCaD d e  ~ a l a v r a a ) ,  - Elementos d e  Psiquiatrla - 
Prof. Jlilio de  Matos-Porlo- 19IIp6g. 89. 
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aA unidade artificial que  colocava no mesmo 
grupo nosoldyico a idiotia e a imbeciiidade, rompell- 
s e  desde que a observaqso cllnica, apoiada em estu- 
<ins anatomopatol6gicos, mostrou que  as suspensSes 
da evoluqBo psiquica reconhecem duas orjgens in- 
teiramente diversas: iesaes acidenfais d o  crrehru  
i~~fa r i t i l  e t8ra.s i~creditCirias. 

*No primeiro caso, que 6 o da idiotia, o desen- 
volvimento psiquico, virtualmente possivel, deixa de 
fazer-se, porque lesBes grosseiras do cerebro em via  
de f o r r n a ~ i o  o impidem;  no segundo, que e o da 
~n~hec i i idnde ,  esse desenvolvimento e impossivel. 
porquc vicios hereditirios nhstar~i B evoI11qBo rere- 
bral. 

UE assim, ao passo que a idiotia 6 uma cerebro- 
psicbpatia acidental de infancia, a i~~ibcoilicfade B 
unra degenerescencia, urrrn an t~ms l f a ;  ao passo que 
a idiotia se  rnanifesta do lado fisico por sint6mas de 
ordem patolbgica. a imheciliiInclc ofcrece a/7enns d o  
laclo svrrririco (c nerrr s e m ~ r e )  estigmas ;inatiin?icos 
d e  ifege~icrescSl-tcia. 

=O grau de entendimento, que  Q psiquiatrla cljs-  
sicn serviu de crit+rio para distinguir os idiotas dos 
imbecis, foi abandonado, porque a d i f e ren~a  entre 
estas duas  ordens de  afardados n8o 6 infrnsivn, mas 
quairfafiva. 

" 0  idiota n90 6 u m  inlbecil mlximo, como o im-  
becil nHo 6 o idiota mfnimo: o idiota pr5de ser, con- 
forme a extens30 e a multiplicidade das suas Iesdes 
encef5licas, mais ou menos inteligente que o imhecil, 
ou t lo  inteligente como ele. 0 idiota pdde tanto des- 
cer pela jninteligenria nu anide'isrno a b a ~ a o  da a n i -  
malidade, como ficar ao lado ou acirna do imbecil, 
sendo, em regra, muito mais educavel do  que ele. 

 mas o criteria do grau intelectual, justamente 
abandonado para diferenciar os idiotas dos imbecis, 
poue ser utilisada para estabelecer entre Pstes ulti- 
mos a variedade dos fracos dc e s p ~ r ~ t o  ou  debcis 
inrntcjis, em que os sint6mas de dPficit psiquico 
aparecem consideravelmente mitigad0s.i 

*Sob o pcnto de vista etiologico, a hereii'itarie- 

dnde progressiva 6 o unico elemento causal a invo- 
u s [ .  As nevro e psichpatias, as intoxicaqBes cr6nicas, 
e 3s diateses ancesirais explicam esta degeneres- 
cCricia. 

.A  irnhecilidndc-diz-nos ainda o Prof. Julio de  
Matns -nSo se  nlanifesta do Iado somatic0 por sin- 
tomas patol6gicos, 5, maneira de  idiotia, mas por esti- 
gmas degenerativos, que, todavia, p6dem faltar, eles 
prdprios, como acoqtece em rnuitos debeis mentais, 
yeralmente bem conformados e cle aspect0 normal. 

& A  f ro r~ fe  baisa  e irrgjdia, os seios front;a;s p r o -  
17irnri:zijris e os O ~ ~ O S ~ C ~ ~ ~ I C ~ ~ C J S  SBO US principais es- 
tigmas; menos freqtientes s2o o prognatisnro, as 
a~?orrialins denlRr~n v, o mar~ismo e a ~r7~50 t3ifecoide 
(Tanzi). 

'A incertssa e a  imperfeiqHo dos imbecis na execu- 
$lo de movimentos complexes e delicados, como os 
foneticos e grificos, n8o traduzem d e  modo nenhum 
alteraqBes musculares ou cerebraie de ordem pato- 
16gica, mas  apenas insuficiencia intelectual. f s t e s  
degenerados s8o desgraciosos nas atitudes e movi- 
mentos, p r o n ~ ~ n c i a m  e escrevem mal, nHo porque 
IesBes perif6ricas ou centrais ponham impediment0 
As f u n ~ 6 e s  motoras, mas porque a inteligencia, por 
deficiente, a s  nHo regula como no homem normal. 

'.A sintornatologia dos imbecis 6 toda psiquica; e, 
como vamos ver, ela contrasts pela profusHo e varie- 
dade c o n  a indigencia que se  observa nos idiotas, 
e m  que tudo se  reduz a fendmenos de dtficit.' 

Observemos agora os sint6inas de ordem intelectual: 
.Em regra, a ~ t o l ~ 3 o  c spon t lnea  C viva nos im- 

becls, de ande resulta que a p e r c e p ~ d o  imediafa se 
executa prontamente. 



Diz Tanzi: 

alVns e.~jrarierl~.i:gs de psict:merris, os ~rn i~e i ' i c  f;drer?? / - r i i i  

v&as 6tirnn fiplira; n sun ecjliagBn pcisc~ai rri.cln finin r.?p!- 
d e z  dc rencc3n s l~ l~sr inr .  rt dos  riormnisr. 

.An contririn, e frouxa a a f e 1 ~ ~ 5 i i  r,ulu:~f:;rin, de on- 
-de lhes resulta a incapacidade para observaqdes se-  
guidas e para a diferenciaf5o perceptiva que delas 
procede. A acuidade sensorial d e  que  geralmente 
dispBem, n l o  os conduz ao verdadeiro cnnhecimento; 
tudo se passa na esfOra da sensibilidade directa. 

~,Assirn, tendo uma vista excelente, n i o  podern 
apreciar nm quadro sen20 enquanto A reunilo d e  ch- 
res que  lisongeiarn os olhos; 11x0 The notam as be]?- 
sas e ns defeitos, niio Ihe cornpreendem o desenho e 
muito menos o interprCtam. Tendo n ouvidn d e  uma 
grande acuidade, n8o compreendern o sentido intimn 
da mdsica. lsto os aproxinra dos s e l ~ a g e n s  e d a s  
criansas, que nHo percehern ririn~lces, que  niio des-  
criminan? pormen6res. 

'.1. i rnngi r~a~; lo  dos itnbecis 6,  corno a das crian- 
Gas, de ulna notavel indigencia; a sua inleligencia 4, 
quando muito, ~,~rJpir?e,?nn. 

.Corn0 as  criancas, os imbecis s8o r~?ifivn;ir~zrc. 
De facto, a mentira, as mais das vezes lnconsciente 
e sern finalidade, ~2 o natural exercicio da s:za ima- 
g l n a ~ s o  rudimentar e indigenta. Seria urns surfecta. 
~ i o  dizer que  a nientira imberil tern illrr carilcter 
grosselro por que, irnediatarnente, s e  denuncia. ( I )  

s.4 inrbeciiidade - cita W. Weygandt -- coracrer~sa-se />or 
urn p r s u  de deficit rneutai y u e  pcrrnifc nigtin? cnsinanlentc~, 
mas que excirje a possrbilidade d a  for-rn3~du cornpieta da  i r l -  

tu1;gdocia e a cnpacidade par-a r x r r t e r  i i i i i  <if"icio ~ i i  p r o f f s -  
s l o .  4 ~dade menta l  o i o i a  e17t1.e a dc cetr- a~lo.: e a do 
~ d u l t o * .  (2) 

( 1 ) -  Elernentos de ~ s i ~ u i s t r i a - p r o f .  Jul io  d e  .",iatos- Porto- 191 1 .-rag. 
592 a 595 .  

(2)-Psiquialria For-ense-W. W i ' v ~ a n d l - - ~ 0 2 8 - ~ a g .  252. 

Delnonstrado esta que  JosGfa da ConceiqBo sofrfa d e  irnbe- 
cilidade congenita, e por isso, n l o  s6 perpetrira o crime de 
infanticidio de qne fBra acusada, comn se prestAra, como aut6- 
mato, a interpretar a si1ilulaq80, nuina inconsciencia compro- 
nietedara e f l a ~ r a n t e  

A sitnula~Iio da lollcura pelos inibecis n%n e um facto in- 
vr~lgar.  

NL) hlanicdmicr do Conde d e  Ferreira existiu h a  anos lrrn 
fraco d r  espirito, que  ali foi internado exibindo u m  fnlso deli- 
rro de pzrse~uicijes, aprendido corn seu pPi, que era urn ver- 
dadriro perseguido. 

xAo ser  reconhecida a sua yrnsseira s irnula~30,  foi manda- 
do emhora. reentrando po~lcos dias depois, enviado pelas auto- 
ridades. A policia havia-o capturado em uma das ruas do Porto. 
onde, bizarramente vrstido, afectava Lim delirio d e  grandCsas. 

*Submetido a urn hibi l  e apertado interrogatdrio, e focado 
nor urna atenta e demorada observacBc, 5 vigilancia, o falso 
perseg~iido confessou qiie sirnulava a loucura, para assim ohter 
casa e alirnenta~Bo sem trabalhar. 

eNrm tnesmo possuindo urn g r a ~ t d r  corlhecirnento de  
aliena~Ho, qualquer o pode simular de modo a iludir urn psi- 
qui6tra. 

'Em regra, os siniuladores n8o se propBern exibir u m a  
determinada espicie d e  loucura, porque nem mesmo sabem 
que ha urna nosografia mental: o que  elaa afectam 6 algum 
dos grandes sindrornas rla eliena~8o.  E deates, os escolhidos 
s8o a nn~nlrsie, a ~xcit;l$3o, a denressiin, a fr i lyuPsa intelectrral 
e a incoeri-ncin, as  aluciilnyfies e as  l d e i i l s  dciirantes sistema- 
tissd,ls. mais face15 de simular, s80, todavia, sindromas raras 
vezes preferidos pelos simuladores, quer porque os n5o conhe- 
Cam, quer porque 0s tenham na conta de menos evidentes indi- 
cios de loucura. Notemos ainda que hi ,  para algumas psicdses, 
u r n  facies caracteristico e insusceptiuel de imitaqlo prolofl- 
gada. 



lgnorando a s  causas e a evolu~Bo d a  loucura, que exibern, 
0s sirnuladores ciem nas ultirnas ingenuidades. 

~ A s s i m ,  fingem sinidmas que  falam d e  a v n n ~ a d a  cronici- 
dade e m  supostas d o e n ~ a s  d e  urn ou dois mkses d e  esistbncia. 

<Para se irrrsponsahilisarem de urn crime recente, s imu-  
lam u m a  dementia, por exemplo. As suas  pretextadas doenqas, 
d e  resto, surgent sem etiologia e sem prodrornos. 

"Alguns piiquiatras afirrnam q u e  os s i in~r ladores  s l o  k're- 
q ~ ~ e n t e ~ r ~ e n t c .  alicnndos, (011 /~red.:cpr~st i )s  ;is d o e r i ~ a s  117rnfa1s. 

~ F i c i l  d e  surpreender na maioria dos casos, a simulaqZo 
d a  loucnra, quando praticada por urn imbecil, nPo ilude unt 
s imples enfermeiro." ( I ) .  

0 fragrriento d o  interroyatirrio a q u e  Josefa da Conceiqio 
foi submetida, dd uma ideia do que seja essa farsn. 

0 relat6rio rdCdico-legal elaborado pelo ilustre alienista, 
Prof. Julio d e  Matns, e apresentado a0 2." Distrito Criminal, d o  
Porto, termina corn a s  seguintes: 

2 a - N B o  lile cabe res/.~or~ssbilidade crirninal pel0 acto de 
que C acusada. 

Jodo Antonio Lobo 
(0 "Mestre Lobo"] 

[Hornicidio, fbgo-posto e roubo) 

Consideraches sobre crirninoloyIs -Quem era Joao Antonio 
Lobo, o 'Irlestre Lobom - A vitima-Procurando destrulr 05 
vestigios de urn crime-Duas csrtss reveladoras--Descoberta 
d o  cnminoso-hlovel do cr ime c hlstoria do  aesassinalo- 
A sentenqa--A Penirencifria de Lisboa-Exame psiroldgico- 

EpilPpsia. 

(I)-0, aliensdos nos  ~ribunaia-Prof .  Julio de hIa to~-L~~boa- l903 -  
papa. b2, 63. lu4 t 105. 



moderna criminologla --diz-nos o dr. JosB Joyce ( I )  -exige  A muito mais do que pedia n l o  h6 muitos a n o s  Compete 
transforrnar os cbdigos no  sentido de unla justa e cientifica 
ar ienta~lo .  

'VBr no criminoso urna entidade abstracta, cujo castigo ou 
puniqHo tenha da  ser pautada dentro dos limites de urn cddigo 
penal, feito apenas por legisladores inconscientes e ignorantes 
das teis da antropologia criminal. B urn 6rro. E preciso que na  
avaliaq5o do homem colno criminoso, vivendo na sociedade. 
entrem em linha de conta as leis fatais da hereditariedade, a s  
leis da sua organiza~lo  psicol6gica e socioldgica. Neste sen- 
tido tern dr: ser estudado e julgado, quando transgrida as  leis 
dessa mesma sociedade e si ia fora do8 limites a que uma ju- 
risdicHo que se  diz sabia o queira impbr. 

* A  ciencia criminal estd hoje rnoldada d e  mod0 a que no 
estudo e ap re r i a~ lo  de qualquer  act0 criminoso, sejam de pun. 
derar muttos e diversos factores; a moderna antropologfa cri- 
m ~ n a l  fez do hornem crlrninoso urn individuo i parte do  resto 
da sociedade, com os seus v a r i a d ~ s  atributos, corn o s u a  ana- 
tomin e psicologia e spec i a i s  urn exemplar digno de estudo e 
aten@o. 

SJd nao i, considerado como o era antigamente, urn indi- 
viduo ma1 encarado, corn a sua bltrba hirsuta e em desalinho, 
ma1 trajado e vivendo nas sombras, arrancando do punhal ou 
da pistola, assaltando o transeunte nas florestas e nos pinhais, 
enchendo de temor a s  povoac6es e os uiajantes. A vida mo- 
derna, corn todos os seus caprichos, coin todas as suas neces- 
sidades, fez do criminoso uni individuo sui-gelr+ris, moldan- 
do-o corn diferentes aspectos e fbrmas, dando-lhe cBres e li- 

(1) - G. C. C .-Lisboa-1897-pas, 5 F 5 5 .  
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nhas especiais, rnodos de ser diversos, adquados as diferentes 
circunstincias da vida, do meio e das relaqdes sociais. 

' 0  crinlinoso B considerado d face cia cienciir urn ser de. 
generado, corn os estigtnas caracteriscos d a  cieger~er?scPr~cia. 
Tern o seu tipo pautado e medido, e quer seja urn rdes  falsi- 
ficador de  vigessimos da lotaria e passador de correntes de la- 
tZo, quer seja urn hlbil escrdquc, falsificador de l&tras, quer 
veghte nos bairros pdbres e nas ruas mais sujas, ou  viva no 
grande mundo, ou na mais fina roda, a ciencia I i  vai procurar- 
Ihe as caracteristicas, sondar-lhe as 1nanifesta$6es psicolbgicas, 
retratii-lo, enfim, corn todos os elementos fisiondmicos e di- 
versas modalidades. 

'Debaino dOste ponto de vista, o criminoso deixa entLo de 
ser uln individuo cujo aspect0 inspira ddio e re~ulsHa-votado 
as cdleras supremas e as mais violentas indignaq4es. As por- 
tas das prisdes abrern-se-lhe, nLo como a tampa de urn ttimulo, 
mas como a entrada de urn asilo onde a regenerai.50 o aguarda 
a espira. 0 algoz e substituido pelo medico, a ensovia pela ofi- 
cina, e a medida que a ci&ncia vai apontando novos carninhos 
e novos processos, os cddigos v2o-se mbdificando, as penali- 
dades, tomando cada vez mais uma fdrma h u ~ n a n a  e racional; 
o castigo, o sistbma racional da penalidade, cingindo-se 5 c6- 
lebre f6rmula d e  Espinas: *nao h6. sen30 deveres de docura 
na vida social,. 

BA pena de Ta!iBo Ci considerada um crime a punir outro 
crime; urna aberra~80 castigada corn outra aberraqgo. 

'0 crime deixa, pois, de ser urna ideia abstracts pautada 
nos cbdigos, com a sua penalidade tnarcaiia e defendida se- 
gundo as  circunstancias em que e executado; conforme as con- 
d i ~ d e s  do rneio e re la~des  sociais e m  que vive o cr in~i~loso,  das 
suas modalidades psicol6gicas, dos seug caracteres antropo16- 
gicos, o juiz, juri, enfirn, a sociedade estabelecc a pena. 

DO CRIME E DA LOUCUKA 

"A hereditariedade, o atavismo, a educaq30, os aconteci- 
mentos particulares da vida, a alimenta$lio, o clima, profissio, 
as enfermidades, s8o circunstancias poderosas que influem no 
julgamento, cuja infludncia 6 preponderante, e cuja ignorancia 
nLo pdde hoje ser admitida na apreciaqito de qualquer delito. 

'E esta a or ienta~ao da nova escola criminolbgica, cujos 
representantes rnais notlveis forarn Lombroso e Oarofalo, e 
tantos outros nothveis criminalistas italianos. E A ItLlia, sobre- 
tudq que se  deve Bste movimento; principalmente Qquele pais. 
onde os modernos estudos da antropologfa criminal tCm si- 
do melhor dirigidos, e d e  onde tem partido as melhores orien- 
tacdes e sido indicados os novus processos a seguir na reforma 
das leis penais. 

'Ctsar Lombroso marca os caracteres do  ahomem deliquen- 
te*. Estabelece os pontos d e  referencia para urn diagndstico 
antropologico, mas, segundo as ideias dos criminalistas, nHo 
basta 56 determinar fisicarnente o que seja u m  criminoso; 6 
preciso rnais alguma cousa: 6 necessario estabelecer a n o ~ S o  
socioI6gica do crime. 

.E esta uma questlo que cont~nfia e continSlarA a ser de- 
batida vigorosarnente. 

a 0  crime nPo se define. E perfeitamente uma ideia que 
ainda a maior parte dos legistas n5o puderam cstabelecer defi- 
nitivan~ente. 

'0 que para 116s hoje B urn crime, nHo o era noutros 
tempos, em que 0s costumes eram outros, e em que a c e r t 0 ~  
factos se  l~gavam ideias perfeitamente opostas 5s que Se esta- 
belCcem hoje. Pertence, pois, A evoluqgo social o grande papel 
de moraIisa~Bo, 

.A miss50 das sociedades modernas C educar e aperfeiqoar. 
E pela instruqgo que os povos se moralisam e educam. 0 s  c i -  
rebros sdo como as ~edernei ras ,  quanto rnais f e  precutem. tan- 
ta mais luz d3o. 
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A s  quest6es criminol6gicas nao 56 interkssam aqueles que 
tern nome no rnundo ci&ntifico. como tambem no campo das 
letras. 

H a  anos, o escritor Alberto BramLo publicou no jornal 
~Tarde? ,  ( 1 )  urn artigo d a  sua autorla, intitulado -A  sociedade 
e os criminosos', concluindo-o corn esta ironia: ~ V i s t o  que to- 
d n s  os crirninosos ski0 doiclos, a justica h~rrnana ntio derrc cas- 
tigd-los, mas sin7 lastinld-10s.. 

0 talerltoso poeta das *Fantasias&, entre outras considera- 
qdes que fax no s e u  artigo. d iz:  

.Todo o crime 6 conr-encionai, n l o  havetldc na naturGsa 
crimes, mas apenas luta nelos egoismos. A pa1al.r-a crime 6 
t5o contingenic e tiio rraga, que tern de ser posh  de  parte 
para o e.5tr~do da c7uestBo. A {~aiavra egoism@ C a dnica fig@- 
gor6snrnente filos6fica, e, portanto, perfeitamerrte aplicavel. 

Referindo-se aos degr~lerados, que roubanl, nPo por neces- 
sidade m a s  pvrque sLo impelidos a isso, contra a pr6pria von- 
tade, e aos que nHo resistem air desejo d e  matar, conservando, 
contudo, o pieno uso das faculdades - prova de que n l o  sBo 
doidos, mas simplesmente individuos anormais que cedem fa- 
talmente ao destine que a naturksa reservau aos seus organis- 
mos-conclue que a sociedade tern o dcrrer legal de cnclaus~~rar  
0s crinrinnsns ern rnasmnrras, e o deb,er nlnral de  nns lastimar, 
chorandn sdhre esta clausr~ra Idgrimas de condoida piedadea. 

Discordando em absoluto das palavras do escritor Alberto 
Bramlo, transcrevbmos as do ilustre medico e distinto crimi- 
nologista, dr. Rodolfo Xavier da Silva: 

~,h'ing~/ern est; lilre de  cnrneter urn rrinie. 
c.4 drrreza desta arrojada afirmatic-a, sob Lrrna rdpidii 

(1)-~Tarde., de 23 d? Abril de 1897. 

andlise, r-ai, cerfnrner7tc, cxplodir corno urna bornba t ~ o  Inr 
cio h~lrgues  arlst6ro ou n o  da dama lronesta e de irrepreerl- 
sit-el edr~ca~ao .  Mas a esses, que nos possam olhar con7 urn 
scrrriso, ao n-resrr~o tempo corr~paaaivo e ird~iico, dirernvs ytle 
d arrogdncia do seu critCrio, d sua frouxa ohserva~.ifo, res- 
ponder5 a irref~rtabilidade da nossa asser~8o. 

'Volrrida e r e ~ . o / ~ - i ~ f a  a frdse, ala perrnanecer: inflPxirre/ 
corno se fhro rimn lei. E t,7.(1 positiva e palpar,ei a sua verdade, 
que escalou /d os don?il~ios (la filosofis popr:/ar, sintefissda e 
consagrada nesta outra  express.?^ dr bern rnais fS;ii:il alcance; 
*no rnelhor pano cai a r18doa. 

' N o  entanto, precisarnos pclnderar qire a pratica do crime 
e fnvorecida pel2 oporturzidadc e por condic8es especiais. na 
deyenderlcia de n-lriltipios e c,nriados fdctores, corno pr5- 
clem ser, entre outros, a idade, o ternperamet?to, a i ~ l s t r u ~ d o ,  
a educa~30, o rneio, as condiciies econdnlicas e ps~cold~icas  
do seu agenle, etc. 

.Necessa'rio sern' tarnhern o exper 91re 11A nffida d i f e ren~a  
e~l tre  u m  crime prin7drio acidcntal o c ~  ocasional e aquele 
que 6 perpetrado For urn deliqijente habitz~al, onde qlrisi 
sernpre pdde marcar-se urn predornfnio ou acentuacHo dn 
maldzde, do cinismo, da perversidade. 

q.4~ doutrinas a.upostas, defencfidas e propagadas pela 
escole italiana, a lcan~ando qudsi iriinterr~~ptarnente norros 
horisontes e mais dilatadns gr8us de perpectibilidade, pene- 
trarrdo rnistf'rius, ~ievassando os rneios sociafs e os dorninios 
da psicologia, descohrind~?, enfirn, o c.aibr d e  antigas inch- 
griitas, triunfan7 dia a dia,  evolucionarn Irora a hora, con- 
quistan7 rnais fortes esteios, alicer~arn-se en7 noc.o.7 lerr&nos, 
rnais firnres e plainos, do c-asto carnpo da etiologia crin-iinal. 

Lomhraso, in~restigando por entre a s  grades das [-.risbes, 
niio firori rnuito Aquenl d e  Pasterlr olhnndo atrarres as lerl- 
tes Ifn7pidas do rnicroscdpio : poden-ins jc~lgd-10s corno dois 
sdbios que se eqriivd/ern nu conft~rldem, qusndo tentamos 
encars-10s adentro das srlas diferentes especialidades cienti- 
ficas. 

..4pesnr de  tudo, estarnos niild.7 longe de  uma ilftidn 
?ercepcZo; a crimi~?ologia dista ai~?ds basfanfe do serl zei~ith.  

*A lrlz derr-amada 6, n o  entanto, jB demasiadarnerlte viva 
para permitir que ac) sezl clarzo possarn estr~dar-se, corn 
certa profund&sa, facilidade e mindcia, as misCrias e j?rt.con- 
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ceftos sociais, de onde origina o c r in~e  e o crinli17oso. E que 
essas misCrras sdo, afinal, vastas n6doas, densas e negras, pai- 
rando s6bre o mundo e alastrando-se, cnmo fxrja Iufuosa. 
mesmo aos requintes das civilisa~deg. 0 seu aspect0 e estru- 
tufa sBo devidos 2s projeccdes e, por vezes, d sobreposi~do 
das snrnbras do vicio, do oprbbrio, da desgmca, da  ignordn- 
cia e da vergnnha, 3s de l ~ e r a n ~ a s  e a~:quisi~des mdrbidas, de 
Brros, de paixBes e do egoismo, t5o pectrliares ao homem e ;ls 
sociedades.' (1) 

Qnom era dollo Antdnlo Lobo, o u l e r t r e  Gobo. 
-A vitlma-Procarando dentrnlr 06 vestlglor 
do crims. 

0 processo, que consultimos, de lo30 Antdnio Lobo, pou- 
cos informes nos fornece sBbre a sua identidade, e ate mesmo 
sabre o seu repugnante crime. 

Ignoramos, por isso, a sua fiiia~so, naturalidade, estado e 
data do t~ascimento. 

Sabernos, no entanto, pela consulta que fizemos aos jor- 
nais da epoca, e que com mais colorido e rninucia se referiram 
a Bste repelente criminoso, que ele era carpinteiro, morava em 
uma casa contigua O da vifima, e que a sua vida fdra sernpre 
irregular. 

NPo era um criminoso profissional, e jA contava uma idade 
bastante avan~ada quando perpetrkra o seu nefando crime. 

Assassino, incendierio e ladrlo,lo8o Ant6nio Lobo foi, prlis, 
um deliquente da categoria dos que o notavet jurisconsulto 
italiano Garofalo classifica institltivo.~, pela completa ausencia 
de sanso moral e crueldade inata que os caracterisa. 

0 m6vel do seu crime obedeceu a uma paixso abjecta, an- 
ti-ftsica, como CIe pr6prio o confessira no seu prirneiro interro- 
gatbrio na policia, e por estas palavras textuais: 'Matei o dr. 

(1)- Crime t Prisdes - Rodolfo Xavler da Sllve - Llsboa - 1926 - pgs. 
11.12. 
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Manuel da Silva por ter ciumes do mod0 como Ble protegia o 
outro diabo ... um rapaz de quem eu era amigo!. 

Corn a idade, 0s seus vicios Obscenos desenvolveram-se, e 
foi, principalrnente, a alucinaf20 desses mesmos vfcios que o 
fizera um assassino, IadrPo e incendilrio. 

Chamava-se Manoel Jos6 Oonqalves da Silva, tinha cin- 
coenta e quatro anos de idade, e era natural de Macau, a viti- 
ma de JOQO Antbnio Lobo. 

Muito novo, veio para a metrdpole, formando-se em Direito 
na Universidade de Coimbra. 

Anos depois, fixou residencia em Lisboa, na rua de Sant' 
Ana, Lapa, em cuja casa se deu o crime. 

Referindo-se a Cle, o jornalista Armando da Silva diz, na 
"Histdria da Criminologfa ContemporAneaW, (1) a pags. 50 do 1.' 
vol. : 

STodos no sitio o consideravam como um excCn- 
trico, um mbnomaniaco, de humor sombrio e des- 
confiado,-exemplo caracterisado de insanidade par- 
cial, Mcil de classificar, segundo Esquirol, como um 
caso legitimo de lipemanfa. Era, al6m disso, um pe- 
derasta, e dai provinham, provavelmente, os hBbitos 
singulares da sua existCnda completamente isolada 
e a sua avers20 sistemktica a todo o convivio. 0 seu 
mod0 de vida e o esp6ctAculo ex6tico da sua hablta- 
~20,-cuja porta se abriu para estranhos pela primeira 
vez quando Ble jP a n8o podia cerrar, porque em vi- 
da nunca consentiu que alguem passasse da entrada, 
c o m p r o v a m  bem que existin uma tira naquele c6- 
rebro. 0 bar50 de Lavos. arrastado pela obcessHo do 

( 1 ) -  Pubthada em Lisboa, no ano 1896 e scguintes, cuje edl~Po pertcnceu 
a AnMnio Palhaces. Forarn eeus dlrectoree Eduardo Fernand=* (Escu~APIo), J. 
Santos Junior (Sentonlllo), R. I .  Ferrclra, A. Morgado, drs. Francisco Ferraz 
dc Mncedo e Jose Joyce. 
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seu vicio, chega tambkrn a descambar em coisa se- 
melhante, o que mais uma vez demonstra o acPrto 
da obse rva~ lo  do romancista.* (1) 

a 0  dr. Silva vivia sd, e por isso fazia ele proprio 
a sua cozinha, e. como se  acomodava fhcilmente corn 
regimen de sopa de feijlio, cuja freqtibncia era teste- 
munheda pela abundantissima provisZo que se Ihe 
encontrou em casa, e de bacalhau, C claro que nHo 
experimentava dificuldade de maior na confecqlo dns 
seus rner7u.s. E vivia desta fdrma estlipida e igncibil 
urn llomern medianamente ilustrado e q ~ . e  possuia 
urna fortuna que lhe dava sobejamente para ulna 
existencia opulenta 1 Quando a pollcia entrou na casa 
da rua de Sant'Ann, e andou a rebuscar os indlcios 
e pormendres que necessitava, n8o Ihe faltaranl as 
surprbsas mais inesperadas. Na sala, cuja nlnbllia 
era estnfada em cr&e azul. vianl-se sbbre urna banca 
duas caixas de mdsica, e a um lado, em cima de um 
banco de  cozinha, uma enorme panela de f6lha chela 
de banha de  porco! POT todos os cantos da casa en- 
contravam-se botas: no cdfre, nas estantes dos livros, 
- duas, e por sinal bem fornecidas,- shbre os mci- 
veis, etc. Havia tambCm, eln profusao, urna prande 
porfao de pedras de s a b % o ( o  dr. Silva lavava por 
vezes a sua roupa branca!) -, muitos pacdtes de 
vClas de esttarina, vRrios bindculos nnvos,  ma 
imensa quantidade de fechaduras inglgsas, flau- 
tas de todos os tamanhos, e outros objectos que, como 
&stes, n8o 6 fdcil adivinhar para que servirlam em 
la1 abundLncias 

Jh ha bastantes anos que a capital n5.0 era bruscamente 

sacudida com a perpetraqBo de urn crime tlo monstruoso, como 
este de que nos estamos ocupando. 

Jolo Ant6nio Lobo praticou o seu hediondo feito com t6- 
das as circunstancias agravantes de ferocidade e premeditaclo, 
procurando em seguida, com urna tranqailidade de  espfrito 
assombrosa e urna perversidade sem limftes, destruir os vesti- 
gios do seu crime corn outro crime, a que, imediatamente, s e  
seguiu u m  terceiro, tbdos 81es repugnantes e demonstrativos 
dos blrbaros instintos do seu autor. 

F6ra na manha do dia 1 de  agosto de 1893, i s  quatro ho- 
ras e meia da lnadrugada, que os habitantes do populoso bairro 
da Lapa fBram alarmados por urn incendio que se manifestha 
no rez-do.chHo do pr6dio nlimero 176, da rua de Sant'Ana. 

Esse alarme fdra naturalmente provocado pelos enormes 
rBlos de fumo que, aquela hora, comeqaram salndo de  urna 
janela que ficava sbbre n telhadn do prgdio. 

Imediatamente o guarda-noturno da Area f6ra avisado, e 
M e  n8o tardou a dar conta da ocorrencia no quartel de  bom- 

bsiros mais vrdximo, 
o que evitou que o 
i n c g n d i o  t o m l s s e  
maidr increment0 e 
devorksse as residen- 
cias contiguas. 

fste prkdio, bem 
como o ndmero 174, 
que lhe ficava ime- 
d i k t a m e n t e  ligado. 
eram propriedade do 
advogado, doutor Ma- 
noel Jose Gonqalves 
da Silva, e ambos co- 

PrP~iiu n . ~  176, 11s Rua de S,?ot'.Jr,e, d Lspz, municavarn interior- 
onde sc  drsenroldra o s s n y r r n t o  crlirre rnente por urna es- 

cada. 
0 seu proprietirio, cDm0 jA diss6mos, era um verdadeiro 

rnisantropo, que ali residia desde que de Coimbra, hA 
muitos anos, sem um creado ou outra qualquer companhia. 

(1) Abel AcBcio Botrlho, escritor portuguEs, nascidoem Tahonco, nu ano 
1854. Escrevou as obras: U O  bar50 de Lsvoa., S O  livro de Alda, r *Amanha., .Os 
Lbzaros., etc. Para o tentro escreveu as pecas -Jocunda. ,  ~Vencidos ds vida* e 
'Irnacul6vel'. 
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t6go que 0 fago fdra dominado, dois bombeiros entraram 
na casa por urna das janelas do andar tkrreo, e facilmente ve- 
rifickram que aquble havia tido 0 seu inicio em urna das de- 
pendencia5 do rez-do-chZo, que servia de quarto de cama, e 
d'al passbra ao andar superior, onde causou grandrs estragas, 
b e n ~  como em tddos os seus compartimentos. 

Debaixo de urna cama, de  que 56 restavam os ferros retor- 
cidos pela ac~Lo  do fbgo, encontriva-se o cadiver de urn ho- 
mem, deitado sdbre o lado esquerdo, corn a c a b e ~ a  separada 
do tronco mas apoiada a uma das rnSos, e num estado d e  mu- 
tilacgo horrivel. 

As labarkdas haviam-lhe carbonisado parte do r6sto e da 
pcrna direita, deixando-lhe a tibia a dcscoberto. 

Imediaiamente este encontro macibro sugerlu no espirito 
do inspector geral dos incCndios, sr. Augusta Ferra, no dos 
seus subordinados, e no de t6dos 0s curlosos que invadiram a 
residencia logo que o incendio £bra extinto, que este havia sido 
lanqado propos~tadamente, e, posslvelmente, para ocultar urn 
crime de n~orte praticado em circunstbncias verdadeii-amente 
inisteiiosas, e que I policia competia investigar. 

A vis inhan~a consultada sdbre a identidade da vitima, foi 
unanime em reconhecer que se tratava do desventurado doll- 
tor Manuel JosC da Silva. 

0 assassfnio, porCm, desconhecidos ainda os seus porme- 
ndres, parecia haver tido por mdvel o roubo. e que o inctndio 
nHo fbra mais do que urn criminoso pretext0 para despistar as 
autoridaees sirbre a identidade do seu repelente autor, des- 
truindo, ao mesmo tempo, os vestigios da sua tenebrosa e exe- 
crave1 facanha. 

* 
* * 

E muito possivel quc Bstes c r in~es  houvessem ficado im- 
punes, dadas as  misteriosas circunstlncias etn que foram per- 

petrados, s e  0 incbndio, na sua ffiria destruidora, n8o tivesse, 
por urn verdadeiro acaso, poupado 5. sua acq%o, os vestlgios do 
criminoso. 

Pot isso, n lo  tardou muito q r ~ e  as  suspeitas recaissem sA- 
bre urn carpinteiro que morava contiguo a casa da vitirna, e 
era seu mestre de obras, Jo5o Ant6nio Lobo, honlem que, no 
entanto, desfrutava de  boa reputaf%o e m  tBJa a visinhanqa, e 
era j i  de avanqada idade. 

Uma conclus%o lirgica e expontsnea se  impunha ao espi- 
rito de tBdoi: o assasslnro fcirn p c r [ ~ e t r o t l ! ~  pa ra  fnc i l i tar  a ren- 
I'zspio do ro~tbo, e 0 fog0 pnza  ocr~ltar o homic/d~o. 

E a opiniso publica, interessada vivamente em que as au- 
toridades desvendissem o mistkrio, formulava, sem obter qual- 
quer resposta favorlvel, as seguintes preguntas: 

LQue tempo rnediira entre o primeiro e o irltinlo dbsses 
crimes? 

.LQue espScie de ladrao fbra aquele, que ningukrn vira 
entrar netn sair, e cujo roubo fbra tao singular e mesquinho. 
que nem sequer as gavctas do cdfre forte, apesar dcste haver 
sido arrombado, foram abertas para lhes subtrair o tentador 
conte,udo? 

E o jornalista Armando da Silva que responde ao ques- 
tion&rio: 

'Felizmente existlam alguns indfcios, no comeqo 
vagos e incertos, mas que deprkssa se foram avolu- 
mando, para guiar a policia na sua investlgacio. 

4 o m o  sempre sucede, o autor do drama da  rua 
de Sant'Ana denunciava-se pela sua louca imprevi- 
dencia, filha da irreflexgo. 

~Nota-se,  de facto, em todos os criminosos, uma 
constante falta cle segu~mento  nas ideias e de equili- 
brio nas ponderaqbes. 

.O assassino do dr. Silva, que de mais a n~a i s  
ndo era evidentemente urn criminoso de prafiss%o, 
apesar das condiqbes de  facilidade em que se  encon- 
trou para cometer o seu crime, e apesar do cuidado 
corn que procurou disfarq8-lo, tinha deixado urn 
rasto bem patente para olhos habituados a reconhe- 
cer os traces dos ladr6es e dos rnatadoresa. ............................... # . I . . . . . . . . . . . . . .  

'A par&de escalada no quintal; a indiferen~a inex- 
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delidade conjugal, m e ~ l o s  pr6pria tou'acria, porque ele niio 
sfecto apenns ns casados, m a s  todos os que  amam. 

'Assaltado pela suspeita d e  uma infidelidade ou mesrno 
d e  urns simples faltn Ue prefer6ncia, o cirrment[~ es t~ia  torr'os 
os R C ~ O S  do  seu partenaire sexual ou d o  scu a ~ n n r ~ t e ,  vend0 
r7eles i/?dubits veis proiras d e  fraifLo, 

rt?ste rjelirio tern, d e  ordinbrio, como o processivo, urn2 
prepnraF2o rnuito r'ipitla, entrarldo depressa 1 7 0  perindo de 
sistematisacHo. 
......................................................... 

. ~ s t e  dellrio p d d e  ~nanifestar-se r7os Aor~zosPrr~nis, conlo 
temos titin oporfrlnidade de obserirar. ......................................................... 

A conduta dos cirrrnentos 6, em regra ,  a dos persegui- 
dos-perseguidores. lsto G dizer que  tais paranoicos fregiien- 
temente inc6rrem1 en1 rri iaes graves, a caem sob a alcada 
dos tribunal's. A sua seq~restraFPo precdce irt~pde-se como 
medidn de  segurntlca social*. 

JoHo Ant6nio Lobo e a sua vitima sofriam do mesmo vi- 
cio repugnante, dando em resultado o ciume do primeiro. 

Carlier, ( I )  citando-nos vfirios exemplos, diz-nos, a pgs. 
469 do  seu elucidative estudo (2) s6bre deliqilentes: 

' A  facllidade corn que  os pederastas derramam o san- 
g c r e  B c-erdadail-arnerrte ilssornbrus;l; Sstes indir-iddos, tZo tl- 
~~zidos ,  ti70 pusilrinilnes, tBo afectuosos [la vida lzrdindria, tor- 
omn-se suhitarner~te crueis, 2 sernelhailca tlos mais endure- 
cidos malfeifores. 

~ E s t e  desenvolcrirnerlto dos insli~ltos da  crucldade P,  cer- 

tamente, air1 dcl ?>ma conSegiiencia cerebral dns h Abifos de de- 

hoclre co11trArios Ii naturesa; sen? isso, 1150 encontramus ex-  

( U  F .  Carlier, desernpenhou longos anas  o cargo de chr'fc do S c ~ v l ~ o  de 
Costumes, na Prefeitura de Paris. Hornem bastante eulto, rnulto dado ao ea 
tudo da crimlnologia. 

(2) F o l i e  ~ r o t i q u e - ~ a r i s - - 1 8 8 E .  

DO CRIBIE E 1)A LOUCURA 

plrca~Z0 pat 1 Estes c r~ rnes  rnonsfruosos, em que  3 pederastfa 
4, pelo menos, a causn, e que, exrluindo os asszssrnafos Pra- 
ficados pelus cnl?ndos, tendo p o r  move1 o roubo, se produzenr, 
tendo ayio7.ls ,3 jusbf1c5-los uma caracteristrca loucura er6- 
tica 9 .  

Reconstituamos agora, sumiriamente, o crime de  'Mestre 
Lbbo', tal como se  encontra descrito no processo. 

Anuindo ao pedido de entrevjsta que Jo2o Antnnio Lobo 
Ihe diriglra, o doutor Manoel JosC Gon~alves  da Silva franqueou- 
Ihe a enfrada na sua yesidencia, recebendo-o no escritbrio, 

Verifica-se sem custo que Cste pedido de entrevista era ape- 
nas urn pretexto, longamente premeditado pel0 assassino, afim 
de  poder aproximar-se da  sua vitima. 

0 criminoso apresentou ao advogado um desenho, pedin- 
do-lhe s6bre este a sua  opiniiio, e aproveitou a ocasiao daquele 
o estar examinando para, ferozmente, o agredir traiqao, descar- 
regando Ihe na c a b e ~ a  alguns golpes com urn machado que se 
encontrava casualmente no mesmo aposento. 

Depois de repetir a birbara agressso com u m  martelo, qxe  
tarnbCm ali se encontrava, e secertificar que o infeliz advogado 
se encontrava rnorto, o faclnora abriu uma das janelas que da- 
vam strbre o quintal, confinante corn o da sua residPncia e ape- 
nas separado por uin muro, e fugiu, metendo-se em casa, onde 
passou tranqllilamente uma parte do dia. 

A tarde, quasi ao a~loitecer, voltou a cscalnr o muro e a 
entrar na residdncia do dr. Silva, afim de efectuar o roubo. 

Uma vez ali, sem experimentar a menor ernocgo ante 0 Ca- 

ddver horrordsamente mulilado e num lago de sangue, da sua 
desventurada vitima. J o b  Ant6nio Lobo cornecou tranqiiila- 
mente a procurar o que mais Ihe convinha, entre algumas pe- 
Cas de vestukrio e dinhejro; e, concluida a sua investiga~80, 
trans1)ortou para sua  casa alguns fardos com roupas, tivros, IOU- 
Gas e vidros, talhCres, peqas de pano patentc, duas bengalas corn 
caslbes de prata, alguns pares de luvas, 2 binoculos, urn chapeu 
de palha do Chili, e uma boa quantidade de pares de botas, al- 
guns ainda por estrear. 
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Depois de haver transportado o produto do roubo para a 
sua  residencia, o que fez em vLrie.s jornadas. muniu-se de um 
escbpro e de urn martblo e voltou B do dr. Silva, afim de pro- 
ceder ao arrombamento do cofre a prova de fogo. 

0 s  seus esfor~os,  porem, foratn baidados, pois que o cofre 
n lo  se abrira, nSio obstante Cle haver arrombado a chapa da 
porta, mas por ignorar que, para abri-la, era necessario fazer 
mover urn botBo metalico que se encontrava incrustado numa 
das suas ilhargas. 

Foi entHo quando se lembrou de incendiar a casa, para des- 
truir os vestlgios dos seus repugnantes crimes de assassinio e 
rouho. 

Acendeu uma v&Ia, e deixou-a a arder sdbre a cama, natu- 
ralmente convencido de que o fbgo, quando aquela chegasse 
ao fim, infallvelmente passasse 3s roupas do leito; porem, tal 
nHo sucedeu. 

Dir-se-ia que a Provid&ncia se recusava dkste rnodo a ssr 
curnplice do miseravel, protegendo-o na sua arnbi~xo de fazer 
desaparecer os vestigios dos seus criminosos feitos. 

A vela ardeu ate ao fim, sem comunicar o f6go a qualquer 
objecto. 

TBda a noite que se seguiu ao dia em que perpetrara o as- 
sassinio e o roubo, e os dois dias que se seguiram, os levou 
Jo5o Antdnio Ldbo a premeditar, obsessivamente, no modo co- 
mo poderia inutilisar as provas dos seus crimes; e ao seu ins- 
tinto perverso apenas acudia, como eficaz recurso, o ~ncbndio. 

'Embriagou-sc, entHo, corn aguardente, n lo  s6 para abafar 
os rernorsos que o mordiam, como ainda para ter coragern de 
lanqar Mgo a casa--segundo as suas palavras textuais, inser- 
tas no processo, quando do seu segundo interrogat6rio 

Embriagado, custando-lhe bastante a transpbr o muro que 
dividia os dois quintais-segundo tatnbem diz-o assassino re- 

DO C R I M E  E L)A 1,OlTCURA 

solveu-se finalmente a dar urn golpe decisivo: voltou ?I casa do 
dr. Silva, arrastou-lhe o cadaver para sob a cama, foi a uma ar- 
recadaqso buscar petr6leo e carqueja, espalhou esta sbbre 0 cor- 
po putrefacto da sua desventurada vitirna, no sobrado, e pelos 
recantos dos aposentos contiguos, regou-a corn o peir6leo e 
lanqou fBgo a tudo, recolhendo tranquil0 a sua casa, onde 
aguardou os acontecitnentos. 

Aigumas horas depois, a visinhanqa dava o grito de alar- 
me e 0s bonibeiros acudiam pressurosos na sua nobre e hu-  
manitaria missjo, enquanto o miserhvel assassino, ladrao e in- 
cendiBrio, abandonava o local do crime. 

A posicao em que o caddver foi encontrado, meio carboni- 
sado, sob os escombros e com a c a b e ~ a  separada do tronco, 
apresentando neste e nos membros superiores bastantes fe- 
rimentos, feitos com instrumento cortante ou perfurante, des- 
pertaram logo a ideia da existencia de urn crime; e esta sus- 
peita ainda niais se radicou no aninlo das pessoas que acudi- 
ram k extinq3.o do fBgo e no das autoridades, apds urn rdpido 
exame B casa, onde o conteado das gavetas dos m6veis se en- 
contrava tumuituiriamente remexido, vendo-se ainda alguns 
objectos dispersos pelo chHo. 

No quintal foram encontrados, ainda manchados de  san- 
gue e con1 cabelos empastados, urn pequeno machado e urn 
martklo. 

Submetido o cadhver a autt~psia, os medicos constataram 
que o infeliz dr. Silva falecera dias antes do incendjo, n lo  sen- 
do portanto Qste que Ihe d6ra a morte. 

Ass irn  o revelavarn o estado adiantado de putrefacc50 em 
que ele se encontrava, a falta de fendmenos indicativos de as- 
fixia, e as varias contusBes reconhecidas pe!a inspecqHo do ha- 
bito externo e interno, que atestavatn a existencia de violen- 
cias homicidas. 
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d senten~a--A Peniteneihria de Lisbon 

Poi no 4.~8 Distrito Criminal de Lisboa que se realitou o 
julgamento de Joiio Antbnio Lobo. 

As audigncias prolongaram-se durante trPs dias: desde 15 
a 17 d e  novembro de 1893. 

0 interCsse e a0 mesmo tempo indigna~Ho que o crime d e  
qM6stre Lobo* havia despertado na opiniio pliblica, quando 
perpetrado, havia-se dissipado desde que comeqira circulando 
a noticia de que a J u s t i ~ a  fa julgar um doente, cujo feito tinha 
por b w e  uma anormaiidade psiquica. 

A repulsa contra o facinora havia, pois, dado logar a urna 
piedade doentia, nHo faltando quem o lanlentasse 

Por isso a pouca concorrencia d e  curiosos ao velho par- 
dieiro da Roa-Horn,-Bsse casarlo de aspect0 igndbil e taciturno, 
que se Brgue desmantelado no coraqZo da cidade, sern que ate 
hoje, por vergonha nossn, o camartelo da civiIisa~8o o nZo 
haja deltado abaixo, dando logar d edifica~80 de urn pala- 
rio de J u s t i ~ a  condigno, em que nas salas, e no inverno, nHo 
chbva como ca frira, as  audiPncias nAo tenham d e  ser inter- 
rornpldas por falta de luz, os magistrados tenharn o conforto 
a que a sua alta pOsjcBo tern jfis, e os deliqilentes deixem d e  
estar expostos 6 curiosidade indigena, dentro de uma jkula 
sdrdlda que  fica ao lado direito do piteo e serve de anteclmara 
aos mictirrios. 

Tudo ali, na Boa-Hora, k pobre e repelente: desde a sua 
parte exterior, amareiecida e suja, as salas das aridii.ncias P ga- 
binCtes pejados de papelada bafienta, onde as aranhas tecem 
as suas teias. e os ratos estabrleceram desde h.$ muito o seu 
domicilio. 

Nem luz, nern ar, nem conforto, nem higiene; trkvas, des- 
leixo e imundicie. 

DO CRIME E DA LOUCURA 

Corrob6ram estas palavras as do ilustre advogado, dr. ML- 
rio Monteiro, na sua cr6nica 'Ttibunais do Crime'. 

.No velho pardieiro da Rua Nova do Aimada, 16- 
brego casarao que dA pel0 nome de *Boa-Hora., e 
que, $6 IL de vez em quando, surge rejuvenescido 
pela mascara, ma1 afivelada, de urna pintura exterior, 
h6 muito que observar. 

~ D e s d e  o Btrio, onde mios de urn barbarism0 in- 
qualificivel mutilaram figuras, no  larnbris de antigos 
azulejos, at& as TAboas da Lei, erguidas, em cirnento 
armado, na c~rnalha interna, sdbre os cllustrOs, rrve- 
la-se um acanhamento cornprometedor, uma lamen- 
live1 monotonia. 

.HA em tudo aquilo uma enormissima fdta de  



magestade e de  luz, uma a11sbncia d e  prestfaio, qual- 
quer coisa de caricato e anacr6nico que  nZo corres- 
ponde ao valdr e critCr~o dos respectivos rnagistra- 
dos. As salas das audiCncias-- at6 essas~- .s lo  de  tal 
f6rma, que  os  maus resultados nHo se fazem espe- 
rar. 

'Se repugnam aos que  se  afastam dos ambien- 
tes sombrios, agradam, no entanto, aos que  nr3o en- 
contram grande contraste entre esse e o meio e m  
Clue gravitarn. 

~Semelhan te  cenhrio chega a ser encantador 
para muitos dos prdprios rkus, principalmente para 
os incorrigiveis, para os que  fkzem do crime urn* 
proveitosa profissHo. Respira-se ali uni ar  viciado. 
porque as janelas nPo s5o rasgadas ao vento e o sol. 

aParece que a toda aquela obra. a toda a adapta- 
cBo de u m  recolhimento d e  frades para templo da 
justiqa, presidiu o mCdo de ser visto, ou antes, o re- 
ceio d e  querer ver. 

'A imitaqno d o n  morcCgos P de outras avps no- 
ctivagas, que 56 se casam e dso bern com as  trevas, 
o ar  en fe rmi~o  da Boa-Hora vai criando, dia a dia, 
uma plateia especial, deveras singular. 

apuem se  dr'r ao trabalho rle urna anhlise, mes- 
m o  rhpida, ha-de constatar que  as  filas d e  ouvintes. 
nesse tribunal do crime, s2o constituidas por fisio- 
nornfas diversas que  parecem adquirir, todas elas e 
dentro e m  pouco, igual expressi40, os mesrnos tra- 
cos, um aspect0 geral e 6nico. 

'Para esses assiduos espectadores, o desfilar d o  
julgarnento significa um prazer delicioso, urn espe- 
ctaculo interessante no  qua1 nPo cuidam ver a liber- 
dade individual ou os interesses sociais em jbgo, 
para se ocuparem tHo sdrnenle dos pretextos ou ra- 
zdes que  a defCsa invoca. Para a totalidade ou maioria 
de tal pilblico, urna audiencia e sempre uma aula 
aproveitavel, e de  uma serie de  julgarnentos resulta 
urn curso completo na aprendisapem do crime. 

CHI creaturas que, emhora empregadas, passam 
ali todosos momentos que podem furtar aos seus afa- 
z&res. E niojrdras sZo as que, de  urn dia para ~"ou t ro ,  

deixam as bancadas d o  pliblico para surgirem sen-  
tadas no banco dos reus, prestando contas a  US- 
t iqa. . . 

.Em casos tais, esses argiiidos respondem jh 
corn rebuscados t i rmos  juridicos, e. por vezes, con. 
sdguem ser  mais advogados do que  os prr5pl'ios de- 
fensores. Mostram-se, at i ,  cheios dos seus  vastos 
conhecimentos em materia crirninal 

=NBo stria mesmo para adlnirar que fizessern 
Iargas disserta~des,  a seu rnodo, s6bre as causas 
sentimenlais, d e  tara 011 rnesol6gicas, deterrninanteg 
dos factos que  lhcs atribuenl. 

+Porque nso havemos, pois, de cuidar, a skrio, da 
construp80 de  urn Palacio de  Justica que obedeqa a 
todos os requisites modernos, corn amplidgo, a r e  luz? 

'A prtjpria claridade, entrando a jorros, afugenta- 
ria essas altnas enfermas, que, na sua maioria, pro- 
pensas para o crirne, vZo reforqar o germen do ma1 
n u n  campo de cultura que lhes 6 propicio. Cairia, 
assim, por terra, essa escola, dikriamente pprniciosa, 
que  toma alento e, cada vez mais, se evigora 2 rnar- 
gern dos c6digos. 

aEsses profundos conhecedores dos escaninhos 
e alfapdes da justiqa tenderiam logo a desaparecer, 
quer pelas exigencias do vestuirio ern salas rnais 
amplas e higienicas, quer pela renova~Po constante 
de  plateias, as rnais variadas e limpas, quer ainda 
pela facil fixaqio dos seus  I-ostos em plena luz. 

'A profilaxia a fazer, dentro dCste assunto, i. tgo 
simples, que  vale bem a pena cuidar dela. JQ que 
nHo Coram aproveitados, dentro das clkusulas, 0s ter- 
r6nos generosamente doados para tal Tim, numa das 
ruas transversais ao alto da Avcnida da  Liberdade, 
execute-se ao rnenos, agora, o project0 do Tribunal 
no  Parque Eduardo VII, local que  foi escolhido para 
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rematar a q ~ ~ e l a  averlida corn dsse edificio ninnu.. 
mental. 

=Tanto mais que essa obra ji foi considerada ne. 
cesskria. Duvidamos, porem, de que  tal ediffcio se 
Brga em nossos dias, -porque e m  Portugal e tudo 
assim. Ha sempre unla arrancada forte, leonina, para 
espantar o burguds e surtir efeito. mas o esforqo 
produzido vai-se diluindo francamente pelo caminho 
f6ra. 

ePreconisa-se. a todo o instante. a absolula ne- 
cessidade d'um Tribunal, cIaro, limpo e magestoso. 
mas, para nossa vergonha, os estrangeiros que nos 
visitam hZo-de continuar a ver a sala nobre do Su- 
premo Tribunal de  Justica, or~de, piedosamente, os 
Ikvam, encobrindo com a poeira dourada a andrajosa 
tr~isP.ria que fazemos gala em manter. E hSn-de pros- 
seguir na sua viagem, supondo que a avaiiar pel0 
que lhes m6stram. devem ser, realmente, soberbas 
as outras salas de audiencia. as dos tribunais supe- 
riores. . . 

cN5o hP quem os acnmpanhe 5 Boa-Hnra e ainda 
bem. H A  ate quem, ao passar pelas suas portas prin- 
cipais, que emparelham cnrn o quiosque do  largo 
fronteiro, lhes responda mentindo, patrioticamente, 
6s preguntas feitas shbre o destino de tso soturna 
construq8o. 

=Na verdade, convPrn que tai mentira se man- 
tenha, para que nZo faqarn pouco de nos em assunto 
de tamanha gravidade. Bem basta o que basta. 

.Fala-se muito na escola deletkria das prisiies, 
mas crernos que t8o perignsa comrr essa C a do curs0 
livre dos tribunais $em higiene nem n~agestade, 
para urna plateia que  se  da bem com a sombra, 
porque fbge da luz. . . .. 

lo50 Antonio Lobo apresentou-se no tribunal corn mod0 
sorridente, como se  o que ali ia passar-se fosse uma sessgo so- 
16ne em sua homenigem. 

Escolheu entre os  seus fatos o melhor que possuia, fez-se 
barbear e pentear, r assim compareceu ante os seus julgadb- 
res, sorrindo-lhes con1 urna aparente boa disposiclo. 

NO s e ~ l  espirito, predisposto a inventiva, havia germinado 
urna complicada historia, em que as  suas anteriores confissdes 
do crime eram substituidas, em todos os seus pormenbres, por 
Irma habit defdsa em que ele figurava como vitima de urna 
perseguiqao que uns  imaginhrios inimigos Ihe movlam. 

E fez a sua narrativa, monotona, arrastada, repetindo fri- 
ses, citando nonles e datas, e sublinhando a sua estranhdsa por 
se encontrar envolvido e m  tLo repelentes crimes, de mod0 a 
procurar deixar no animo don juizes a convicqao de estdrem 
julgando um inocente, um pseudo-criminoso, de que a policia 
havia lanqado mso, a falta de encontrar o verdadeir0,-um tal 
Marinho, que ele afirmava haver sido o autor do crime, e que 
continuava a andar a monte , e apenas para dar urna satis- 
fagio i opiniio pilblica e mostrar z&lo, cnmpetencia e perspi- 
cacia aos sells superiores. 

Tal expedienie, porem, de uma imaginafso grosseira, n5o 
obteve o efeito que ele esperacra. N2o se  deram sequer ao tra. 
batho de o interro~nper, convidando-o a esclarecer urn porme- 
nor dos muitos que elr arquitectira na confecqXo da sua narra- 
tiva novelesca. 

Deixararn-no falar livremente, idealisar e aperfeiqoar a sua 
fastidiosa exposifao, dar largas ao seu engenho, sem se preo- 
Cuparem em tomar nota das muitas e flagrantes contradicdes 
em que o miserivel ia caindo a cada passo, asfixiando-se cada 
vez mais no cfrculo da slra culpabilidade. 

0 s  depoimentos das testemunhas, que constituiam u m  rol 
interminavel, e a leitura das vhrias peqas do processo foram o 
que contribuiu para n nrrastar do julgarnento durante tr@s 
dias; de contririo, &ste nLo teria gasto mais de um dia de au-  
didncia, dada a confiss%o expontinea do  reu nos primeiros in- 
terrogat6rios a que fBra submetido na policia, e a ceri&sa abso. 



luta qui. imperava no  espirito do tribunal, d e  estar julgando 
urn facitiora q u e  a sociedade exiyia que prestisse severas con- 
tas a Justiqa. 

Seguindo e interpretando a rigidez do Cbdigo, no terceiro 
e ultimo dia de audiencia, o juiz formuiou ao jlllri os quesitas 
q u e  julgou necessaries, d e  n ~ a d a  a habilitii-lo a condenar, e a 
sentenqa nZo tardou a se r  pranunciada con1 o aparato glacial 
e riyida da praxe. 

Jo5oAntirnio Lobo, o famigerado ladr5o. incendiArio, eassas- 
s in0 d o  doutor Manoel Jose Gonqalves da Silva, fbra conde- 
nado na pena de des ds prisao maior ael~lu,  aegalda de vhte 
do degredo, on na alternativa ds trinta e am anos ds degrbdo corn 
der ds prisao no Iogar do desterro. 

Por dever de oficia, a delegado do Ministeria Ptiblica ape- 
IOU da sentenqa. 

Com urn sorriso zombeteiro, a r8u interrompeu-o corn o 
seguinte coment8rio: 

-<<NSo faz ma], senhar  doutar;  a mim tanto me far q u e  a 
pena seja rnaior ou mais pequena! 

Se os crimes d e  *Mestre Lobo' tivkssem sido perpetrados 
quarenta e urn anas antes, o Tribunal, regendo-se pel0 Codiga 
Penal aprovado por decreto d e  1 0  d e  Dezembro d e  1852, t e r ~ a  
irnposto ao r6u a pena de ntorte, prevista no Art.' 29." d o  Ca- 
pitillo 1.11 do Titulo 11. (Das penas e seus  efeitos); assim, regeu- 
se pelas disposiq6es d a  N6va Reforma Penal de 14 de Junho 
d e  1883, sancionada por decreto de 16 d e  Setembro d e  1886. 

Jo&o Ant6nio Lobo, a quem a legislaqBo penal em vigor 
paupou a vida, o que  nZo sucedeu corn Francisco d e  Matos 

~ o b o  e Diogn Alves, de cujos crimes anteriormante j l  aqui nos 
ocupamos, entrou na Penitenciaria no dia 21 d e  Maio de 1894, 
afim de curnprir a pena. 

0 direito penal portugu&s sofreu, corn a aboli~Zo da pena 
de morte, uma profunda transformaqia, B qua1 correspondeu a 
criaqgo e construqBo da Penitenciaria Central d e  Lisboa. (I) 

E u m a  vez q u e  falamos da Cadeia principal do pats, n8o 
deixa d e  ser  interessante transcrever, devidarnente anotado, 
o "EshBgo Histdrico da Cadeia Nacionalw,(2) da autoria do dou- 
tor Rudriga Radrigues, medico e director, q u e  foi, daquCle esta- 
belecimento prisional: 

'Jd en1 1864 - diz  o dr.  Radrigo Rodrlgues n o  
seu valioso trabalho - os rninistros da Justiqa e 
Obras Publicas do ministeria d e  LoulC- Gaspar 
Pereira d a  Silva e ]oZo Cr;sostomo d e  Abreu e Sausa 

haviarn nomeado ulna comissao composta d o  con- 
selheiro (.3uilherme d a  Silva Abranches, medico; dr. 
Jaao Jos6 da Silva, n~ddico,  e o engenheiro Joaquim 
Julio Pereira de Carvalha, a/7nr,7 i!iojicar, nos subur-- 
Dros de LisLlo;~, I, local n i a i s  nfiroprr;l~lo para esta- 
belecer r l r n ~ 7  cilsa cerifral perlite~icidria, onde  possa 

( I ) - .Na  lei de 1 de Junhn de 1867, quc ha-de Sicar como urn padrSo 
de  ~ l b r l e  pars o i lustre numstro que a refcrpndou, tran~fipurs 6e complets. 
mente  a idCia da penalidade. 

GO crlme I uma doenca que se cura  corn a instrucLo e a e d u c s ~ P o  d o  
dellnqiiente, agora urn regenerado, vai exercer as novas apt iddee  yue I socle. 
dade, cornpadecida. Ihr a fe ipou .  

'Fica. por ism, nholida a pens d e  morte, que nSo educa, e todos as  pc- 
nas infstnant?~ grre ab$tem a hornern, qurndo urn born sistsma pe9sOal d e v e  
procurar clevh lo, torripindo o corn doqura e e r l u c n n d a ~ o  c a m  esm6rc. 

.Desta  orientark0 nnsceu o sistSrna penit~nciiir~o, em todos 0s seus deta- 
ihes. Nele a perm i- urn  rern6d)ii. cr trabalho u o ~  m r i v  d? regeneracia.. ( A n  
t6nio M Sena-Disrurso par lamentar  1888). 

( 2 ) -  'Cadela Nscional de  Lisboa (penitenciaria central) - Rodrigo Ro. 
driaues--I,isbos--1917--pags l a 2 3 .  
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tarilnr efectiva, segundo n i n t e n ~ g o  das leis crimi- 
r~ni.~, 3 prnn cl'r pris5o. 110s casns e m  que  rlas as 
riiai~il drrin a l ~ j i c ~ r ,  j~roccirzndu q11r rla seja crerda- 
drirnrnente inrrraiisadorn e ef'icaz para a err~enda 
r correu$nu dos o-irn~tiorvs, t r f ldo  a iritrnC51i r/ue 
Cste l ug ;~r ,  senda rscull?ido dentro da Iiiiha de cir- 
r i : i ~ v a / a ~ Z o  da cidadc de Lisboa, dcve ser f;ira dos 
pc~ i~ tos  onde  a p n p u l a ~ l o  se nchn ri?ais aglornrrada 
uri sc possn, ranoal.eirnenfe, jiresumir qrle L-ira' 3 

aglomrrnr-sr, por efei to do  rzatrrral desenvolvi- 
nlerzto d a  rilesnla cidadr; c sriidcr rsctililido fdrs 
d a  dita l i n l~n ,  ndo fique .z nrnis de  fr+s quildrnetros 
de ~listAiioia dels.' 

"Esta cornissao entregou o seu parecer e m  3 de 
Agosto de  1864, concluindo: .collsrguiu encontrar 
L I / / I  trrr211o ern Cnrnpulidc, no sitio cha~nado  Ter- 
ros do S2Bbra, cofnprecndidv entrc o dcpdsih, dc  
5gua rfn nlto d c  Pornbal-, o mirro exterior da li- 
rJhR c k  o'rCur~r..?/~~.Zo, o nrvoredo d3 qlllilfa do  
cviidr da Azirinhujn r n olrnsta d r  C;impoll'tle, qcie 
reilne todns ns conu'i~l7es desejdr,cis pRra ecl'ificz~SC 
ilr tnis estai~elecrmentos. 

%Assiis vosto, aherfo a farlos os r.enfos, dist,?nte 
dr  Ilabita$,iics e de  qrlnrsilupr f6cnc insnluhres, n 
local ~ndlcadu ti pr6pril.r pzrn nele edificar r1m3 
cnsn central peniter?ci.irra, yiii7lqr~er 1711~ nejn n fi51-- 

rrzn e ex-te11s:io rj11e quc?irii rr'nr-se-liic. 
~Piar7o r d e  ywtrci> valor, jrnis, cfiir constn d e  ter- 

rSnn rfe (1.70 e srin corl.str.u<~;ies alg~rrrrns, a sirs r x -  
p ro j~r in~ i iu  ser;i hnmtn  e n edifir;ry:io ecorldrnics ' 

.Rrcornencl.-i-sr al@rn dissr?, o logar esrolhiilo 
pela ~ ~ r v s i ' m i d a d r  em iflie estd do  referid17 dep6- 
sito do Pombsl, d r  unde  pride rr l r i ,  ecundmira- 
r n ~ n t e  abastecer-se 3 C,7.$.7 pen~fcnciiiria, S ~ R ~ O  esta 
n cir-c~rir1st:incia qrre inais infirrlu p.?ra qrre n comis- 
s:To preferisse Este iogar n todos qunntc~s viu, pnsto 
que  tambern nl~roprindiis no fiin.. 

.Em 25 de  Outubro do mesrno ano, foi nomeado 
o engenheiro Joaquim Josi  P. de  Carvalho para fa- 
zer o projecto e orpamento da cadeia penitencisria, e 
e m  17 de  Novernbro seguinte foi nomeada urna gran- 
de comissPo (I), entre cujos vogais s e  encontrava o 
lente da Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra, Ayres de Gouveia. que  acabava de  publicar 
(1860) * A  Ref6rnm das cadeias e m  PortugnlD, livro 
que  muito chamou a a:en@o da  opiniao culta para 
este ail-azado ram0 de assistgncia social e adminis- 
t ra~Lo p ~ b l i c a  portuguesa. 

~ P e l a  saida do poder do  ministro LotllP, nSo p6de 
esta comisslo conclu~r os seus trabalhos e ,  en1 28 de 
Janeiro de 1867, Barjona de  Freitas apresentava ao 
Parlamento o projecto d e  lei remodelando cornpleta- 
rnente o regime penal e prisional portugugs. 

*E' diyno de  1Pr-se, corn a lnaior a t en~zo ,  o rela- 
tdrio que  antecede Cste projecto, bem corno o elabo- 
rado pela comissZo d e  legislap20 penal, d e  que  foi 

(1)-Diz o decrCto sue a nomeou: 
=Art.' 3.'-t encarrcgadj ests  cornlss3o: 
%I.*-De e s~o l l l e l  elltre os  sisli.rnns conhecldos e pl.atlcildos nos outro9 

pulses, ns splicagso da pena da prlsao prniIenci&ria, aquele qur Ihc parecer 
mais digno de ser adotadu em Portugal. atendendo aos principios d e  direlto 
penal; .6 ner -~ssr t iedc  de  regencmr rnorsimente os cr,rn,noeos pclo csstigo, 
tlsndo-ihes iio mesrno trinpu a rdura(.Ho rnoral e relibrioso, iriteir~tu~i r pro- 
fisirnnsl, il cujn foits 6 qt rds ,  senrpre d c r r ~ d n  o c r i m e ,  s.; rondicues de sepu- 
ranca, h l r , h e  e bun] trntamento Jos r r i ? n ~ n o ~ n s ,  a03 dedoi eslaLsficos da 
c r i n ~ i n s i ~ d l d r  r r c  pals c d indole, cor.lctrr e co9l~imrs dns uiasses de onde 
s i r  rnaior n~jrnera d e  c o n d e n a d o .  

2.O-De orgrnizar urn prolecto de propasta de lei, estnbelecendo *s r l g r a s  
c princlplos gtrala, necesalrios para a lnstruqdo do sistFma escolhldo. 

3.'-De resolver qualquer dljvida proposta pelo engenheiro encarregado 
do levantamento da plantn pars a contruqlo da p r i s l o  central penitencirlrla.* 

Se n i o  havla rstudos prC~. iss ,  nem estatist~ca, corno havia d e  se atender 
d Indole, carlcter e costumes das classes de onde sAi o rnslor nIim=ro d e  con. 
denados ? 

0 resultado to3 Oste. tez.se ume cadeia com o enslno d e  carlcter industrial, 
suando a grande malorla, a su&si totalidade dos dclinqiientee quc para 18 de- 
vlam Ir C ds h6blto8 p r o f l ~ ~ l o n a l s  agrlcolus. ( ~ 0 d r l g 0  ~curiguer). 



reliitor Antijnio Peqr~ito Seixas Andrade. afim de  bem 
poder conhecer-se, em toda a sua extens5.0, o critkrio 
criminoldgico a que se subordinaranl os autores de 
tZio notlvel refdrma. 

'Tendo falecido o engenheiro Pereira de Carvalho, 
foi incumbido, em 20 de  Agosto de 1872, o enge- 
nheiro Luiz Victor Lecoq, d e  fazer o projecto da Pe- 
nitenciaria, o que concluiu em 27 de J ~ i n h o  de 1873. 

.O orqalnento dOste engenheiro alcancava duzentos 
e noventa e nove contos, e, em 18 de  M a r ~ o  do mesmo 
ano, o lninistro da Justiqa, Barjona, agora jl do ga- 
hinste Fontes, apresentava urn projecto de lei ao Par- 
lamento, rnandando construir a Cudela PenitenclArla 

de Llsboa, e levantar urn emprestilno de tresentos 
contos, contanto que os encargos n8o excedesseln 
vinte contos anuais. (1) Este project3 foi transforma- 
do em lei, em 24 de Abril de 1873, podendo vkr-se 
da discusslo havida no Parlamento como esfas me- 
didas foram bem recebidas poi- todos os partidos po- 
liticos. 

.A 4 ~ l e  Nuvetiihrn de 1e73 i l~nuguriram-se L)S 

!r~l,nlhus de constt.ttCjo da Penitenclaria Central de 
Lisboa, em conformidade com o projecto do enge- 
nheiro Lecoq ( Z ) ,  except0 nalgumas pequenas modi- 

(1)--Por interessante transcrevemns. 
. O  S r  ministro consldPra suficiente a quantia d e  r e i s  30.000$00, para 

satisfazer os  encargos d e  emprCst i~no,  por  isro que,  construido o rccinto das 
prisdes e uma parte delaa, entende 5. Ex.a que,  no trabalho dos prCsos e n s  venda 
dos  ediflcios abandor~ados,  rncon t ra r i  recursos para apresentar as sdmas que. 
porventura, venharn a faltars. 

[ ? ) - A  primitiva rnerndria descritiva da Penitenciiria d e  Lisboa, € a e e  
guinte:  

~Desorlqao g~ral-  bol.rne incumbido, pelo hlinistrrio da Justiqs, a apllca- 
~ $ 0  d o  projecto d e  u m a  Penitenciiria construida em 1846  e m  Pentouvillc. E,  
portanto, o present* projecto o elaborado pelo major de engenheiros inglhs I .  
Jcbb, intendente geral das  prisoes. corn ilgeiras modificncbes na  arquitectura, 
para o faze? mais econ6mico. C'.orno se v$ na planta geral, o edificio C composto, 
no corpo centrai Onde es t i  estabelecids a capela, que  serve igualmente de e3. 
coln,  d c  trfn corpas avanqados. qua s l o  o vesttbulo, casa da guarda,  e as i-rsi. 
dencias do  governador e do  capelio. D o  corpo central partem quatro palerlas, 
onde ie acham dispostas as  celas pars  o s  penitenci4rios. Asduas i l a s  dadirei ta  
tern t rPs  pavimcntos de celas, e num subterr ineo,  o aparelho d o  aquicimento;  
nas duas S a s  da esqucrda, em virtude d e  o terrBno ser  mals baixo, tern, Ink. 
rior no piano das palerlas d e  celas, urn outro pavirnento em que  se acham co- 
lacadas: cozinha,  dispensa e oficinar, sendo ei tas  vinte para trabalho isolado, 
duas psra trabalho em comum, uma d e  tccelzo e outra para esteireiro: 

~ D h f ~ f b l 0 I 1  d l  o ~ ~ I S -  Ncsle mesrno pavirnento h i  dez cdlas para cns. 
tigo. Corn0 eetou subordinado s urn ~ t a n o ,  o d e  Pentouville, niio estabelecl 
mais oficinas, como julyo conveniente. Fois que me pnrece q u e  a Penl tenclarh 
dcve poder servir s todos os graus  ds c a s t ~ p o .  isolamento absolute, isolemento 
corn trabalho, isoiatnento d e  noite corn trabalho e m  cornom, para a criminoso 
poder passar de u n s  para os outros, conforme o rnel l~ornmento moral q u e  ?le 
lor adquirindn nn Penitenciiria ( ~ o t i v e l  sf1rrnni8o da necessidade da indi1.1. 
dual,sacHo d o  per,.l.-note-se: feita om 1 8 7 3 1 .  

- E r a  para desejar q u e  no project0 todas as  alas podessem ter n o  embaaa- 
mento a s  oficitla., para serem e m  maior nilrnero e msis e m  p r o p o r ~ l o  corn 0 
nilmero d e  cells a forer  ocupar Pnrece-me havsr deaproporqao pars  menos nas 
oficlnas. 3 

- h q f f f t # # t ~ 8  da l#~bBdll - A a rqu i t ec tu r~  do  corpo central e doe avan- 
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ficacdes introduzidas pela Junta ConsuItiva das Obras 
Publicas, no respeitante i mobilia e ventilac3.0, sendo 
interessantes, para quem venha a saber que  a obra 
realizada ficou, por perto, d e z  vezes mais do que  
a verba orcada, ccnhecer as seguintes considera~fies 
da mesma Junta 

<Con1 respeito rio ~ I g a r j s ~ r ~ u  o r ~ a m e r ~ f i l l  para a 
constru~bo dBste esf;ibelecin~ento, esta ji~t?tn Carl- 
srr l t i r -a  s6 teru ri cibscrvor ilue n I'elritencidr-ln Ce- 
iirlar dc Hottcrclans, aberta no  I." de Dezernbro de 
187L3, cirr?~ 377 cilas, cusfoir i razGo de 4 . 2 1 I C I  fran- 
cos ]>or cnda ccla, oil ,OY5.Ui2$UO re1.s; a cie Loul.arn, 

aberta em 1860, fendo 596 cClas, custou ii razln  de 
2.985 frnncos por re'la ou 320.230$800 reis; e yue a 
rrrkdia do custo rlas 3.408 celas das PenitericiRrias 
da Rdlcica, foi de 3.672 francos, on  de reis 661$00 
c a d a  n n l a .  

ori:amei~tn para a Pcrlitrrlcidria Central de  Lis- 
boa cnirespor~de a c:ni/il cCla o jiregr, d e  3.225 fran. 
cos oil de .581)8.58[1 rCis, a{~ro.x.inrddilrnente, clue, 
como se v& estd tferlfro dos lirnites do custo da- 
quelas peniritencin'rixs, c 6 ir~ferior a(> q l ie  corres- 
j~orrde i r~:edis do crrsto dc cada C ~ J R  de fodas as 
penitenc;&rias cclulnres da B6lb~iu.7, isto 6: s cada 

~ a d o s  4 em ydtico ye r i r t l r i nm;  n das glas, ligada quanta pussirel, t coniudo 
niulto qimples. A capacidade da Pcmlencii~.ia projrctada cont(.rn 474 cClas or-  
dinbrias, 22 duplas  para erifermarias, e 12 para raatigo. ou total: 508 cGlas". 

Dl8~r l ld0  dB 0611 Cadv rela trni d r  conlprirrbento 4,1>115X 2,11164 d e  
largura e 3.m d e  alto, o s u e  dS a cuhacidade d e  2 5 . m 3 7 ,  u m o  porta e u m a  janela 
fronteira, hacia d c  miins. Il":illrruli,rt, mu<:.. dc burdo, ~ni.sa, cadeira, arrndiio 
t. csndir i to  pata  u>o dn  pl-i.50.- 

- % ~ a  E O ~ t m p d 0  - A s  celas $ l o  separadas urnas  dam outrss  por urn. pa- 
rede de O m 5 0  d e  largo, n seu pavimento d~ heton sobre a abijbaila do aniiar 
inferlor, e 6 recoberto u beton prir oma canrada d e  cirnento d c  0 "83 d r  espes- 
sura; Este pnvilnentn C m a i s  salubrr  que o d e  IagPlio, por ser mcnos higrorng- 
trico.3' 

V ~ n t l l a p l ~  e aqn6afmsntO- A ver~tilaqso 6 fe i t s  no Inverno corn aau;ci- 
menio, e todo o ano  corn o auxilio d e  tiragen> artificial por melo de f6uim d e  
calOr nos vHos das abdbadas da cobertura superior dss  gelerias. U ar  purn e 
quenle e n l r s  pela parte superior da chla, o respirodo p inferto sai por ulna aher- 
tura  ao nivel d o  pavimento da cCla, e vai conduzido pnr urn lube  so fhco do ca- 
Ibrico que  auxilia a tiragem natural, e depois expelido por untas chalnlnesque 
cr6sceln n o  meio do  telhado de c a d a  &la. Cada PICSO tern h m l o  urn registo para 
entrar  mais ou menos ar quente  UP, temperado cotn o frio que Ihe entrs pel* 
v i d r a ~ a  d e  ianela, obtern o a t  qlre the f61- rnais ctrnodo resy i rer .  E m  cada cCIa 
exlste urna porta corn urn postigo por onde  cntra n cnmida d o  prcao, havcndo 
em rada postigo urn orificio que  permite no guardn a fdcii v ~ g i l i n c ~ a  de cada 
prgso.. 

Omon I W p l L I - 0 s  dejecios e despejos d e  cada ciia szn feitos pot- urn 
sist+ms hidr!trnlico e inodoro, sendo a cana1isar;Zo d e  ferro e pclo exterior das 
frentes dns alas, ligando corn lim csno,  ondr .  por mrio d e  urna fossa ~ ~ n d v e l .  
com eeparaqio, ie guardam 05 sBlido4 para cstrurnes da spricultara nos terrs- 
nos prhximos, indo os  liquidos por csnos ter no cnno geral mais prilsirno.i 

-CIpdla I I R I P I ~ - P O ~  d i s p o s i ~ i o  d e  c a d ~ i r a s  ceit! lnres,  pddem os  prleos 
sssisiir B miss8 e freqiientar a ahla sem comunicarem une corn o i  outros. Es- 
tas cautklas s i o  em breve inritels, porque os prOsos aprendem o h l a r  para o s  
vleinhos scrn mexcretn os beicos e, po r  mais que o guard8 procure ver  quem 

tala, ouve.se o sussurro dos prssos faland0 cam o s  vlslnhos, mas nao 3e desco. 
brc qucm cslh faiando.* 

rS0or8t l ldl-~or  haixo dn capela e no piano do  piso das quatro galerlas. 
est6 a secretaria corn c erqoivo, gahinete para o midico, havendo u m  corre- 
dor  ao nir io sue dB acesso 5s gaierias e ao corpo q u e  junta as quatro a l a s  de 
d l a s  no rnestno piso da secretarla, nnde rst6o deroito pariatorios para 0s pr&- 
SDS 

+ P a l ~ a d O l ~ l O ~ - ~ a  frenie  das duas  Blas paralela3 H frentc  principal, e 
enfre a s  outras, existem cinco passeadouros para 05 prOsos, podendo. ao mesmo 
tempo pasbear isolad~ls cento r- d6ze presos. f r t e s  p~sseadouros  sao dispoatos 
dr modo que  no centro dos circulsres e na parte rnbd~a dos rectangulares rlni 
guarde possa viglar todoe 03 prCsos gue r s t j i n  no paieeadouro.u 

.E0l'VjpO de #gull-Estando o aquedulo do Pombal qudei na rnpsrna cota 
s u e  a Peni lrnci i r ia ,  a iipua 56 poderi  iuhir  aos illtimoi andares, bend0 levan. 
!ads por  honthsi. Eaia  clrrunst2ncia nao C importante nun* edlficio deslinado 
a quinhentos hornens clue 11ao tern nada clue fazcr. E questzn d e  montar  u m a  
bornbn rotatiir~a em celas do pisa dc cada galeria.., 

u S E r ~ l ~ 0  da UIImintIpb0-0 serviqo d s  ilumlnacao tern de ser feito p o r u m  
aprreIho distilntirrio, como on crnprrpados nos f a r o i ~  de S .  J u l i d o  e G u k ,  pro. 
duzindo uma  grande ec6nonlia em re la~ i io  no preto d o  p a z  da companhia lis- 
bonenee.,> 

U~II'V~PD d l  comlda- 0 s  laboleiror, corn ss Iatas servidas na cozinha, sHo 
levadas ate ao comecu d e  rada zaleria, ondc urn clevador os  l ~ v a n t a  ao andar  
a s u e  560 destinador, iepuindo ao l o n ~ o  da paleria sBbre o i  corrinn6es da va- 
randa que Ihcs serve d e  caniinho de ferro, lairndo-se, sucessivamente, a distri- 
buiqio a cada p r i so  p r lo  postigo da respectiva ceta. 

.Bal~rfan de Ofi11S-As qualro gaierias. cuju nspecto vem desenhado e m  
pzrspcctiva numa fblha do album d o  projecto. tcrn u piso d e  cirnento sbbre 0 

beion que r6hrz as abbbadas das uficinar, ou quc  nsscntn s6bre o t e r r lno  nas 
Alas que  n i o  tern oficinas; sab re  a s  p ~ r l d e s  lalerais est io  as  portas das  celas em 
trEs ordens, tendo as  duas  supernores varandas corn  grades, cujo peltoril serve. 
coo:o dissCmos, d e  cominho d e  frzrrn para os tirholeiro~ da cornida.. 

.Cobartua-~ cobertura destas galerias 6 ,  em geral, d e  abbbada rbta em 



c6ia d o  eciificiu projcct;ido, correspor?de r&is80$420, 
mcnas d,i qlre o custo, porqrle sni t!  cnda ufnn d a s  
celns J a s  ntivas prisrrcs d.? R6/giw.v 

*Poucos ediftcios havera em Portugal corn u m a  
construqZo e vida inicial mais acidentadas d o  q u e  a 
Penitenciiria de Lisboa. e nenhum,  talvez, que,  como 
este, mais  apaixonados debates politicos despertasse 
n a  Par la~nan lo  e ria I l t~prensa.  SBo disso testenlu- 
n h o  os  anais  do Parlamento e o relatnrio de 511 pa- 
ginas, impress0 e m  1880 ,na  lmprensa Nacional, re- 
lativo A sindieancia ordenada pelo Parlamento em 4 
d e  Fevereiro d e  1878, d Direcqlo e Administracao 
das Obras da PenitenciQria. Neste ligeiro e s b b ~ o ,  

-- 

par tes ,  para se es tabel icerem cliraboias, pa ra  n clarldnde d u r a n t e  o dis. No 
f t ~ n d o  d a s  gslrrlaa, urnas  przndes  v i d r a ~ a s  auxiliatn a claridadu que vem d o  
tccto. Para n i l u m i n a ~ a o  d e  nni te ,  pendem daa ah6badas r l n i  aprrc lhos  q u e  a s  
ingl ises  chamatn r i r n  f~ur, ier,  ainda  pouco conhrc idos  erll Partngal. Em cadm 
=aleria existem escadas para comunicac;50 das  varandas  e d s s  duns  ordens  d e  
c4las. N o  piso daa  galer las  h i  as comunicaqbes para  o s  patias e paaseadouros ,  
e para  as  obcinas. 

=ROUhtO dB m W 3 b A - F e c h a  o recinto utna m u r a l h a  de  aito tnPtros d e  
a l tura  e sessenta eentlrnetros d e  espessura. No project0 inglea existen,,  dispos- 
tas  n o s  i n p u l a s ,  casas para habitapio dos guardas  Estas a toda  o tempo oe p.4. 
dem tazer; p a r  ora, par  cauaa d e  nio elevat o prilnilivo cuito, con vet^^ a d i a r . ( l i  

UEsteriormente a esta muralha  exiite autra de quat ro  mi.tros de  alto, for- 
m a n d o  o camiiihn d.n rondn E' naste caminho que faticem todas as  esperan  
vas d e  llberdade dos prCsos. A experi6ncia tern mostrado que oa prsso. p 6 d e m  
furar parddeb, corlar grade., e k ;  n o  f i n .  s l o  Sernpre apanhados  n o  cnminllo 

11.9 rorrtla. 0 s  deta lher  d a s  desenhas n o  a lbum d o  projocto slrprem a deficfan- 
cia desta n1em6rla descrltiva: mas, pars, maior  esclarecimentc, junta  o relatdrlo 
da  Peni tenci i r ia  d e  Pentouville.  

sEaaolh~ dO 10081-0 ioeai escolhido e m  tempo, para a c o n s l r u ~ i o  da  
PenitenciPria, p a r  "ma cornissla ern que entrava o faiccirio engenhai ro  foaquim 
JGllo Pereira d e  Carvalho e o d r .  Sirnas. €0: nas  terra* dlr Sc6hra, a Campolide, 
muita prdximo a a  reservat6rio d e  Pantbal.  6 t i m a  escolha pel0 lado da  h ig iene  
e bonito ponto  do 

(IkSb crn IQiZ conseam lcvnr a rfcito erta udlissirnr di~p8xil;lo-Rudrign Ri~drigues I. 

n2o pode colher-se a ideia da gravidade e grandPsa 
da paixLo q u e  tal assunto provdcou na politica na- 
cional e na opiniao pilblica. S6 pela consulta dos 
documentos correspondentes, isso s e  p6de avaliar, 
aproxiniAdamente, bastanao dizer-se que ,  ern pleno 
Parlamento, foi afirmado qiie se houvessem d e  scr 
col-irfe~?ados fridos 1.1s individdos irnpiicados ern des- 
m3ildos l igados corn ss i jbras da Pei~ i te~ lc ia r ia ,  
17.io cflegaria. p a r a  esse e fc i fu ,  t o d s s  as cCIas do 
novo edificio. . . . 

<Para porrnenorisada aprecia~i io dos resultados 
da sindicincia. e indispensavel a leitura do relatSrio, 
nnde se encontram tambem quasi todas a s  outras 
n~ inuc ias  historicas aqui  referidas 

rAinda antes  de se comecar a construqXo da Ye-  
nitencisria de Lisboa, s e ~ u i n d o  as  indicaqhes de Le- 
coq. tinha hido ntandado ao estrangeiro, estudar o 
assunto, o engen te i rn  Ricardo Julio Ferraz, pago por 
conta do ernprestitno destinado a 6bra. Foi Bste en-  
genheiro q u e  sucedeu ao anterior, e conduziu a 
construqBo at6 se r  efecttlada a sindicincia, (mais  d e  
metade da s u a  construC20), tendo introduzido n o  
piano inicial modif ica~bes importantes q u e  consta- 
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varn da memdria descritiva apresentada pelo mesmo 
em 30 d e  Outubro de 1874. (1) 

'Este project0 foi aquele porque de f in i t i~a rnen t~  
se  construiu a PenitenciLria d e  Lisboa, tal corno foi 
ate 1914, Qparte o anexo hospitalar e necroterio 
construidos rnais tarde, sendo o plano do engenheiro 
A. Gomes da Encarnapiio, tendo comepado a cons 
truir-se em 1886 e acabado e m  Dezembro de 1896 
aproximadamente. As peripecias e demdras ocorridas 
com estas const ru~des  foram tambem notaveis. 

'NSo 6 tarefa fici l  para quem quer, contempora- 
neo que seja, avaliar com aproximada exactidso (2) 
a verba global dispendida na constru~Ho do edificio, 
tat qua1 fico~i quando por concluido se deu, o que 6 
dificil precisar tambem. 

'A Penitenciiria de Lisbba 6 um dCstes edificios 
que, como tantos outros, estigmatisam a vergonhosa 

(I)-Aesumo d o  orcamento do engenheiro Perrar: 
Habitacoes ............ 47.7865586 
Pr i saes . .  ............. 278.990$504 
Acess6rios. . . . . . . .  24.0175330 
Desptsas  imprevistas . . 9.2038600 

359.9985020 
(2 ) - .De  todos os  planos, membrias e orcamentos relatives P construglo 

da Penitenciaria, parece nada mals existfr  aI+m d e  u m  mapa parietal corn r 
planta d e  um pavimento, que  pertence hoje ao arquivo dm cadeia, e C secura. 
lnente o prolecto Ferraz. Tudo o mais consta que  desapareceu queirnado na 
providential incCndio que devorou urn barraclo da s e c ~ g o  das irbras da Peni- 
tanciiris,  sendo de notar  UP ji o engenhelro Bcnto F d'Almeida Eta, que 
vrio substituir o engenheiro Ferraz, teve d e  fazer urns mem6rin suclnta do 
esfado das obras e fazC~la acompanhar do  grifico rudirnentar que  se enronira  
n o  livro da sindicincla, ~ r o v l \ ~ e l m e n t e  por terem j6 desapareddo n o  incdndio, 
que n i o  foi suficientemente oportllno para que  o nome d o  hibi l  pngpnhelro Fcr. 
raz n l o  ficassc indslevelmentr enaculado Pela administrayno havlda nesta obra. 
A planta que  hoje existe d a  cadeia lo1 levantads polas Obras Plibllcas em 1912 
e 1913 a minha instancia (R. ~ o d r l ~ u e s )  

e desordenada administra~go dos serviqos de  Obras 
Pirblicas portugubsas. Or.;ada colno jL se disse. pelo 
engenheiro Lecoq, e m  299.000$000, addtando-se o 
plano dn prisZo de Pentouville, do engenheiro ingles 
J .  Jebb, corno fBra ordenado pelo Ministkrio da Jus-  
t i p ,  e abrangendo-se nesta verba: expropriaq6es, ca- 
boucns, ctc., quando sc complctava a sindicincia e m  
1879, a sub-comisslo respectiva concluia, provando 
haverem-se j6 consumido c&rcn de 900 corltos, cern 
nunca se prdir au tor i sa~Z0,  ern p r r s a n p  de  orfa-  
mento suplcmcntar, para u Alinist6rio da F a z e n d a  
con t~nuar  a fornecer os precisos fundow. Nessa al-  
tura (I), faltava ainda construir: as habitacbes do pes- 
5031, cocheiras, levantar uma ala das maioreq, com- 
pletar algumas outras, caiar, pintar, e mobilar todo 
o edificio! 

.Ate 9 epoca abrangida pela sindicgncia, teve a 
construclo da Penitenciaria varias administraqCies, 
designadas pela dos engenheiros que  as dirigiram: 

1.a AdministracHo Lecoq (4 d e  No- 
vembro d e  1873- LO de Junho de  
1874): 

Expropriac%o dos terrenos . . . . .  6.439$055 
ViCgem do engenheiro Ferraz 91638 1 0  . . .  
DespPsas . . . . . . . . . . . . .  60.00 1 S 107  

Soma. . . . .  61.38656972 
2 .a  AdministraFBo Ferraz (10 de  Julho 

de 1874-30 de Abril de 1877). . 678.201$788 
3.* AdministraqBo Eqa (30 de  Abril d e  

1877-17 de Novembro de  1877) .  59.890$208 
4." Adnrinistra~so GarqBo (17 de No- 

vembro de 1877 - 17 de Agosto 
. . . . . . . . . . . .  de  1878) 94-51 1$221 

. . . .  Soma. 899.890$389 
--- 

(11-Bcnfo Fortunato dr hl .  C. d s  Almeida Eta, director dns ObrlS P u b i i ~  
Css de Lieboa, quando iornou conia daa  obras cnlculou em 370 Conto5 a des 
Pesa das dbras ainda a realizar, n i o  i e  devendo. por isio, contar com menos 
de 1100 conros a di.spesa do edlficlo.  eta verb?. f o ~  ainda muito excedida ( R .  
R o d r ~ ~ u c s ) .  

1 5 



qN5.o e facil averiguar quando conclulram as 
dbras de  construqBo da  Yenitenciaria, tFio arrastadas, 
tPo intermindveis elas f6ram. Constituiram Bstas 
uma secqBo especial das Obras Phblicas de  Lisboa, 
corn o caracter de quasi permanbncia, tomando de- 
pois a f e i ~ a o  de  repnra~iies no  edificio ate que, s6 
em 1911, corn a Ritpublica, haviam de acabar! 

"inda a cadeia n l o  tinha recebido o primeiro 
pr&so (e, quando isso foi nso estavam as 6bras dadas 
por concl~iidas) e j A  novas e importantes hbras se 
impunham para substituic8o de  toda a cobertura, que 
foi primitivamente de l o ~ s a  e passou para tklha 
tipo Marselha, bem como de toda a canalisacHo de  gaz, 
alguma ventilaciio, que  se encontrava r6ta ou obs- 
truida, tendo-o ficado sempre. 

qluntando tudo isto com a aquisiqgo de novos 
terrenos do lado poente, destinado i constru@o do 
hospital, necrotkrio, e manic6mio (este ficou por efe- 
ctuar-se); i erec~Bo dPsses edificios; & dotaqso do 
mnbiliArio para todas as  celas, hospital e mais de- 
pendencias; S aqu i s i~zo  de utensiiios e ferrarnentas, 
a Penitencisria de  Lisboa, .T niais ~noni~rnentsl c 
conrpleta prisno da  Eriropa (I), o mais gra~ldioso e 
monnmencai edif!cio dos t e m p o s  iiherni.5, no  dizer 
da comissHo de  sindicincia, em 1879, niio deve tar 
ficado ao  pals, pronto a funcionar, por uma verba 
inferior a 2.000 contos ; ou seja. para cada pr&so, urn 
luxo de  habitaqao que  muitas familias remediadas 
n3.o t6tn em Portugal. ?ois mi/ confns prlrn cnsn de 
560 reclrrsos: 7.570$00 para habi la$Zo d e  cada  
urn. (2) 

( I )  - YApresenta urn belo aspecto, sc l~a-ce  eonstruido corn solidez t l U S 0 ,  
corn rados us aperfei~uamentos quex modern:, ciPncra uci~nselha. C a mais  m0. 
numental e compfeta prisi,, da Europa.r - 6 de Janeiro d e  1879 F. I. ds 
Costa a Stlva - . -A Osbrio d e  Vasconceloi - AnihniQ j o s i  d ' K v ~ l a  - Jnio  Fer- 
reira Rrnxa. 

(2) - A Junta C u n s ~ n l r i \ ~ o  dc Obras Pilb:icas c;lculArn 5 8 0 5 5 8 0  reis. 

eQuern, por curiosidade histbrico-econbmica, adi- 
cionar a esta verba 0 juro correspondente que Bsse 
capital deixou de  render, v a i  para uns 35 anos;  
Ihe juntar u m  minimo de  gasto que o Estado faz 
corn a sustentacZo do estabelecimento desde 1885, 
nunca inferior a cem contos negativos anuafmente; 
n3o esqukcendo o dispkndio dihrio e f o r ~ a d o  corn 
uns 30 e tantos homens (militares) ocupados na 
guarda externa d o  edificio, e as sucessivas despksas 
de repara~go e obras, nunca inferior em cada perio- 
do de uns 5 anos a 15 ou 20 contos; se tudo isto 
adicionado-ou sela urn minimo de 6.860 contos - 
fbr dividido pelo rlfimero de presos que  ate agora, 
janeiro de1916, transitaram pela Penitenciiria, (4832), 
obtera asslrn a verba media, i-t~uito por baivo calcu- 
lada, de 1.770$000 correspondente a cada nnidnde. 
ou seja,  quanto a o  Estndo ten2 ctrs tado cad8 prbso 
conrlcnado a ct l rnpr ir  nq t i i  a sua priszo rnaior  ! 

~Veja-ee  ~ i n d a  o dispendio inutil-mais do  que 
isso: pernicioso e inconscqucnte- leito pelo mesrno 
prCso nas outras prisdes, em viagens, em guardas, 
e m  degrsdo; leia-se o que 3. burocracia,oficial dizia 
em 1873 (I), e fale o bom senso de cada urn sdbre 
o aspecto econbmico que o regime prisional celular 
revestis em Portugal. 

.Em 1888, sendfl Ministro da Justiqa o dr. Fran- 
cisco Beii-30, foi apresentado ao Parlamento um pro- 
jecto de  l e ~ .  que foi aprovado, autorisando o govern0 
a instalar mais cinco penitenciirias centrais, afim de 

(1) Nots 1 da pg. 219 d6sta trrrsrna Gbra 
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dar execuclo a lei de  1867, que  sedizia alterada na 
parte relativa i s  cadeias distritais pela publicaciio 
do  novo C6digo Administrativo. Por esta lei deviam 
ser as juntas que  construiam as periitenciririas dis- 
tritais. S6 Coimbra e Santarem comepram essas 
construcBes que, pel0 project0 votado, o governo f i -  
cou habilitado a adquirir por 440 contos, estando as  
obras ainda atrasadas. 

.Havia trCs anos que funcionava a PenitenciPria 
de Lisboa e a s  provas com o regime-entregue 
para mais, segundo o espirito da epoca e da lei, a 
direc$Bo do estabelecimeilto a juristas, embora mui- 
to competentes, e nHo a m&dicos,-estava ainda par 
verificar. 

'Esse facto mais faz admirar hoie o discurso de  
critica ao sist&ma notavel, perfeito e complete, coma 
hoje s e  n8o faria, pronunciado pelo ilustre medico 
alienista. professor e director do Manicdmio doCon- 
de d e  Ferreira e Rilhafoles, dr.  A. M. Sena, perante 
a Clmara dos Pares a que pertencia, eleito por Viana. 
Cam ~ e r d a d e  se  p6de dizer que  o discurso soou na- 
quela assembleia - onde s e  sentam alids juristas e 
politicos dos mais distintos, a comecar pelo prdprio 
autor da lei de  1867 - como a voz prof6tica d e  um 
s&bio numa assembleia de  literatos e politicos profis- 
sionais. 

.O tempo nada mais fez do que  confirmar as pre- 
visdes ent?io ousadamente anunciadas. 

.So desde Outubro d e  1910- vinte e dois anos 
depois-C q u r  comecou, ainda lentamente, a tentar 
remediar-se as dificiencias, os males e os erros entHo 
j i  apontados. 
"0 que isto n8o siynifica de  prejuizo moral e 

material ! 
~ I n u t i l  e dizer que nenhuma peniienciiria mais 

se fez e m  Portugal, tendo sida nisto tainbern prof& 
ticas as palavras dos politicos que entraram no de- 
bate : 

u'I,7fTtn corlfrn n compra d n s  c1~1a.s jirliitc~?cl:i- 
r i a  s, ~i11ic.u fim, nli,is, pz3r.i cjuc o govrrrlo qucr 2sfe 
/~rojcc tn .  (Tomnz Ribeiro) 

DO C R I M E  E DB L O U C U R A  

.For portarias de  7 e 2 0  de  Dezembro de 1912, 
sendo Ministro da J u s t i ~ a  o dr. CorrPa de  Lemos - 
Juiz e Senador da Repdblica-foi nomeada uma co- 
misslo de  Reforma Penal, composta dos Drs. Julio 
d e  Matos, professor d e  psiquiatria e director do Ma- 
nic6mio Bombarda; Afonso Costa, professor da  Fa- 

culdade de  Direito d e  Lisboa; Caeiro da Mata, pro- 
fessor da Faculdade de Direito de  Coimbra; Mario 
Calisto, Juiz;  Antonio Macieirs, sdxrogado em Lisboa 
e antigo Ministro d a  Justiqa, e Rodrigo Rodrigues, 
medico e director cia Penitencihria. Esta comissao 
apresentoa, e m  28 d e  Dezembro do mesmo ano, a0 
governo, um relatdrio, d e  que  foi relatbr o dltimo 
vogal, sdbre a urgencia da  suhstitui$Zo do regime 
penitenciaria. Foi nele que  se baseou a lei d e  6 de 
Fevereiro de 1913 que acabou corn o regime ceiular 
em Portugal, e alargou os  poderes da5omissZo para 
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fazer a reforma do Codido Penal e regime prisional. 
permitindo-lhe decretar sbbre tB1 matCria em tudo 
o que fbsse julgado rnais conveniente ao fim pro- 
posto, e fazer os convenientes ensaios. 

'Durante os anos de 1912 e 1913, tendo sido con- 
denados a pena mai6r vlrios prPsos politicos, foram 
Cstes mandados entrar na Penitenciaria. Tal Prro, 
que seria indesculpavel num regime tal como o da 
R&priblica Portugubsa se ela atravessasse entzo uma 
fase normal e n l o  de defEsa, tornou a desenvolver 
em tdrno deste estahelecimento uma larga e viva 
campanha jornatista, corn repercuss0 no estrangeiro, 
sob o falso pretext0 do rigor do regime penal, quan- 
do, no fundo, a questao era purarnente politics, 
como 0s factos justificararn, e tanto que nunca mais 
se tornou a ocupar dos prPsos e da questso penal, 
desde que o ultimo prPso potitico deixou a Peniten- 
ciaria, em 22 de Pevereiro de 1914. 

=Em 20 de Dezembro de 1913, foi criado, oficial- 
mente, o Posto Antropol6gic0, que j A  em 1912 havia 
come~ado  a funcionar. 

.Em Maio de 1912, o 1.' Prksidente Constitutional 
da R&pbblica,sr. dr. Manoel de Arriaga, visilou a Peni- 
tenciaria, dando, como conseqiiCncia,um largo induIto 
aos reclusos doentes, velhos. e ao unico prCso poli- 
tico entao existente. 

aOs primeiros prCsos deram entrada na Peniten- 
ciaria em 2 de Agosto de 1885. 

'Algum pessoal tinha j i  sido nomeado em 26 de 
Junho de 1884. 

DO CRIhIE E DA LOUCURA ?3 1 

"0 primeiro director foi o conselheiro Jeronimo 
da Cunha Pimentel, formado em Direito e vulto de 
grande rel$vo no rneio polltico de entlo. 

'Antes da sua nornea~iio, tinha sido escolhido 
e indicado para ocupar aquele logar, o dr. Antbnio 
de Azevedo Castelo Branco, formado tambem em Di- 
reito, que corn o dr. Agostinho Lucio foram enviados 
ao estrangeiro em missso oficial, para estudar, expres- 
samente, o funcionamento de estabelecimentos con- 
giineres, especialmente os belgas, entso muito em 
nomeada. 

"Corn a norneaCao do dr. Pimentel, ficou o dr. 
Azevedo ocupando o logar de sub-director. 

-A primeira direcqHo, especiaimente nos primei- 
rns anos, caracterlzou-se pnr urn metic~lloso cuidado 
corn a instituiq80, cujo regime correspondeu rigoro- 
samente, durante um tempo, ao sist$ma penitencii- 
rio escolhido. sendo o regulamento moldado s8bi-e 
o da penitenciaria de Louvain. 

=Existem desse tempo (1855-86-87) impressos 
lucidos e curiosos relatbrios, que desde entFio nunca 
mais foram pelo menos puhlicados, principalmente 
pela convic@o expressa pelo director, nos liltimos 
relatbrios, de quc, nas esf6ras governativas, atenqlo 
alguma prestam a tais trabalhos. 

-0 conselheiro Pimentel faleceu em 2 de Julho 
de 1898, Sucedendo-lhe no cargo o sub-director. 

.A direccSio deste homern, notavel no rneio poll'- 
t ic0 e social portuguCs, deixn de ter o caracter de ri- 
gor metafisico e severidade rnonastica que caracte- 
rizou a primeira direc$lo, e 6 a essencia do regime 
penitencikr~o. 

.Dotado de um espirito culto e desempoeirado de 
preconceitos, viu nitidos os defeitos do regime, nZo 
podendo, todavia, dominar a apatfaou talvez espfrito 



de cepticismo que o caracterizavam. E isto que ex- 
plica quc, apesar dc ter ocupado varias vezcs a pasta 
da Jus t i~a ,  e os mais dominantes logares politicos, 
abandonasse a fGrga adquirida a Penitenciiria e os 
problsmas prisionais que com ela se ligavam. 

'Ern 24 de Outuhro de 1910, o influx0 das ideias 
do novo regime politico traduz~u-se pela nornea~80, 
para director e sub-director, de dois m8dicos: o pro- 
fessor da Faculdade de Medicina do Porto, dr. Alfre- 
do de  MagalhBes e o m6dic0, dr, JoZo Gon~aIves. Tais 
nomeac6eq afirmarn o critdrio diverso do anterior, que 
s6bre as questaes do crime passava a haver nas es- 
fCras governativas: que a assistencis criminal era 
considerada uma quest30 mais pr6xima das do f6ro 
mkdico que do campo juridico, embora nem a urn 
nem a outro per ten~a exclusivamente. 

.E not&vel, na verdade, assinalar-se esta evolu@o 
reiativamente 5s entidades a que em Portugal, como 
15 FAra, se foram entregando a criminosos: primeiro 
aos carrascos e carcereiros ; dcpois aos juristas, tendo 
50b a:. S L ~ ~ S  ordens padres e mkdicos, finalmente a 
medicos, sern sacerdotes. Esta diferenca de indiri- 
dualidades 8 toda a evolufHo do criterio sbbre o cri- 
me, desde a metafisica e s rus  tratamentos birbaros, 
a realidade expressa nurna assistbncia social humnna. 

~ F o i  curia e acidentada, infelizmente, a passagem 
distes funcionlrios pela ad~ninistraciio penitenciaria. 

'Do seu tempo, por&m, diitam as primeiras trnns- 
fnrmacbes no sentido de ser adaptada a Penitencii- 
r iade Lishoa d prBtica do crit6rio pessoal moderno. 

.Em 16 de Dezemhro de 1413, foi nomeado o 4.' 
director, o m&dico, dr. Rudrigu J. Rodrigues. ( 1 )  

=Ern 4 de Agosto de 1914 (decrelo n.0 723).  sendo 
ministro da Justiqa o sr. dr. Bernardino Machado, 
depois 3.0 Presidente da Repdbiica, foi o nonle da 
Penitenciaria Central de Lisboa crismado para Cadeia 
Bacionaf, designacao que, n8o indicando a natureza 

- 
( l ) - ~ ~ l r a n t e  o tempo qrle Sste director f u i  nlinistro do In ter ior  ( lg13I,  ss.  

t e r a  a clirigir a Pznitencidria, tnterinameilte.  o dr. Ealdrira Queiroz, rnedlco, 
mais  tardc nurneada director da Coldnia Pcndl Agricola de Vila Fernando 

do tratamento prisional, tem a desvantagem de cau- 
sar constante confusio corn Cadeia Central de Lis- 
boa, originando repetidos Brros de correspondbncia, 
dernoras, etc. 

.Em 1916, tendo sido voiada autor iza~lo  (lei or- 
qamental de 1915-1916) para se organizarem os ser- 
viqos prisionais. criou-se na Cadeia Nacional, como 
anexo pedag6gico da Faculdade de Direito, um h8- 
tltnte de Crlminologia, e coordenando-se a administraqio 
do. cadeias numa Administra~Bo 0 hspee~ao Osrld 9 
Autonoma, rnoldada nas bases das mesrnas institui- 
qbes iialianas, francssas, etc., foi tambem autori- 
zado proceder-se is dbras de adapta~so do ed~ficio 
ao novo regime prisional, ernpregando-se o trabalho 
dos recluses. 

&Nho fecharemos &ste esboqo histnrico da Peni- 
tenciiria de Lishoa, sem uma referhcia i s  evasBes 
nela havidas, visto que a opiniao pilblica llga sern- 
pre uma especial curiosidade a &stes acidentes da 
vida priqional. 

.Ulna s6 evas3.0 conseguiu efectivar-se nos 31 
anos de funcionarnento da Penitenciiria. Foi na ma- 
diugada de 22 de Iunho de 1858, que n prPso n.'' 
557'461, Josd Maria Tavares, natural de Agueda, de 
19 anos, solteiro, condenado ern 2 anos e 2 m k e s  
por furto, s e  evadiu. Con1 esta foi a setirna vez que 
o fazia de pris4es, o qiie sernpre conseguia, devido 

extrbma magrbsa e fl6xibilidade de que era dotado, 
tendo-se valid0 disso para trahalhar, por vezes, como 
acrobita ambulante. Desta vcz saiu da cela que h a -  
bitavn no 3 "avimento da Bla A, escoando-se entre 
o varlo superior da janela e o arco de alvenarfa, on- 
de  o espafo tem 0,0'16. Desceu por uma corda feita 
corn os lenqois, e dai, ajudado por urna escada das 
obras, saltou o passeio da ronda, conseguindo che- 
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gar at8 ao muro da estrada de circunvalaqlo, onde, 
aproveitando o desculdo da sent~neia entretida a fa- 
lar com outra, encostou ao Bngulo do muro um pau 
que servia de caleira de rPga, conseguindo assim 
transpB. lo. 

.NZo conhecendo a cidade, foi parar a Alcdntara, 
e dal A estaqZo do carninho de ferro, onde foi priso 
por ter sido reconhecido pel0 fardamento que levava. 

~ F o i  para a liberdade em 19 de Abril de 1890, 
mas br6ve voltou i Penitenciaria, onde afinal havia 
de morrer tuberculoso, tendo flcado sempre a sofrer 
de uma queda quando da primeira evasso. A senti- 
nela culpada da fuga foi degredada. 

aDe todas as outras tentativas ocorridas, s6 uma 
teve certo ruido, pela naturcsa do criminoso que a 
praticou. 

cFoi em 3 de Janeiro de 1908, pela madrugada, 
que o preso n.0 150,2930, Manoel de Sousa e Sllva, 
conhecido por muitos outros nomps e pela alcunha 
de Manoelinho, natural de Espanha, contrabandista, 
de 37 anos, condenado por furto a 8 anos de prisZLo 
celular, rei'ncidente tambem em virjas evasoes de 
outras cadeias, e de renome no mundo do crime, con- 
seguiu arrombar a pardde exterior da &la, no que 
trabalhava hA muitos dias, ocultando o rombo com 
os rndveis e o material extraido dentro do colch20. 

~ S a i n d o  para os patios interiores, muniu-se da 
escada do acendedor do gaz e, s8b esse disfarce, 
aproximou-se do muro exterior. Ngo tendo conse- 
guido lograr a sentinela, foi recapturado. 

'Este pr&so foi de novo condenado por roubo e 
assassin0 de um companheiru do Limoeiro. 

.As outras tentativas de evasiio, mais ou menos 
habilidosas, tBdas fkem sido prontarnente impedidas. 

a 0  sistgma de reelus30 da Penltenciiria, nCo ha- 

DO CRIME E DA LOUCURA 

vendo grande desleixo ou pontos fracos produzidos 
por obras, p6de ter-se como impossivel de ser lo- 
grado.. 

No livro .A International do Crime., (1) o escritor Adclfo 
Coelho refere-se tambem a Penitencieria de Lisboa nos se- 
guintes termos; 

.Em Portugal, se  felizmente nHo ha que apontar as vio- 
ltncias corporais que enodoan~ oa regirr~es prisionais d'outros 
paises, tern, desgraqadamente, que registar-se a mais profunda 
ausencia de ac~Ho moral sdbre os condenados, cujo abandono 
8 completo. 

.As nossas penitenciarias n8o s l o  mais do que Grandes 
Arn~azens da Desventurs, como Ihe chamou um homem de 
talento, que o Destino lanqou no circere. 

'Na nossa PenitenciPria, o recluso tem urna alirnentaqgo 
satisfatdria, tem condi~ees  higiinicas regulates, mas nHo & mais 
do que um numero destinado a encher um dos alv6olos da 
colmeia 

rlnteiramente abandonado a si prbprio, aos seus maus ins- 
tintos, P sua ignorhncia (que t5 o caso mais geral nos crinlino- 
sos portugueses), ao seu remorso ou A sua d8r, nenhuma voz 
se  far& ouvir junto dele, a demonstrar-lhe o seu erro, a apon- 
tar.lhe os outros caminhos do homem, a moldar-lhe, em suma, 
a alma e a consci&ncia, que a ignorlncia, o desvario ou a lero- 
cidade trouxe adormecida. 

~ Q u e  importa que, a-pesar-do seu abandono, a consci6ncia 
do condenado disperte e, ao cabo de uns anos, o homem 
que os juizes juIgnram merecedor de 12 anos de csrcere, seja 
outro, arrependido da sua falta, ansioso por recuperar, com 
uma vida de esforqo honrado, uns momentos de alucinaqgo; 
ninguem surgiri junto dele a escutar a sua sLiplIca ardente e 

( l~ - \ro l .  5 da colecClo - 0 s  Grandes  Document i r io s ' . -L ivda  Classica 
Edltora-Lisboa-1.1 edi~Ho-1932 -Pa@. 295 a 301. 



o seu compromisso de honra; teri de aguardar o filn da pena, 
se a tuberculose e a loucurn o poupirem entretanto. 

~Porque ,  infelizmente, a Penitenciaria e urn fiibrica de tu- 
berculosos e de loucns. 

.NO periodo qne sa i  de 1886 a IQl3, - diz-nos ainda o es- 
critor Adolfo Coelho - em qne, na Penitenciaria de tisboa, vigoron 
o desmano regime do iaolamento e do sildncio, as mortos por ta- 
bercalaae atingiram a proportlo correspondsnte a 400, 500 e 800 
dbltos por 10 000 rsclnsoa, oifra upasorante, 80 considerarmas qae 
a nosaa media geral, ja elevada, B de 16 por 10.000 habitantes. (I)  

~Darante Bste periodo, n m a  popnIa~ao de 4.303 presos, enlon- 
qneceram 817, do8 qnals 06 182 foram endados para o manfcomio; 
as  ontros ficaram na pdsao. 

~Segondo as  obsewaeles feftas, no regime do slleneio, logo 
ap68 os primelros qoinze dias de isolamento, os reclngos predispoa- 
tos manifestaram viaivels perhrbaqaes mentais, sendo mals Ire- 
qiente a loncnra entre oe mais fovens (2) e os analtabbtos. 

~ U d a  dnranta o periodo 1886-1818, heave 32 snietdloa 0 20 
tentatfvas de suioidio. 

qEste regime barbaro, desumano, e que em vez de rege- 
nerar, torna o condenado nurn Iouco, ou nurn doente alque- 
brado, inutil para a socledade, aonde voltari ao f ~ m  da pena, 6 
substituido, em 1913, para honra do regime r&publicnno, pel0 
sistkma do trabalho em comum, e imediatamente an medias aasns- 
tadoras da tnbercalose a da loncnra dirscem para cifras ponco an- 
periores as da vida Ume. 

[ l ) - ~ ~ t ~ d o  s d b m  3 t < ~ i > ~ = r c ~ ~ l n : - e ,  :I I,?~,ct,m e (J s!ti~v'~fj,o. r ~ a  C . I ~ ~ , . T  .Yx- 
cr .r>ai  ,?e L r s h ~ ~ ~ . - J o B o  Gof~salves-Lisboa-1930. 

(2)-~Cnrzsa arrrpios 1Cr a estatistica que acusa 1 prescncann Penitenciiria 
( n o  periodo 18~15-1913) dc 36 menirres, corn ldades cornpreend~das ent rc  05 
15 ~ o s  17 ano i ,  11 do5 quais enlouquzcerarn. l N o t a  de Adolfo Coelho, na sua 
ohra -4  ititernacionn! rio rriinc'-Lisboa-1932-gs. 297. 

DO CRIME E DA LOUCURA 

*A-pesar-desta 11fio grltante, ern 1927 corneteu-se o 2rro 
grave de restaurar o reglm? do l.;olarnento e do slldncio 

~Actualmente, o conde- 
nado sofre logo de entrada 
urn perlodo de  completo 
~soiamento e silenclo, nunca 
Inferlor a urn ano, durante 
o qua1 so sai da cela uma 
hora em cada dla. 

tTe6ricamente Q obrl- 
gad0 a trabalhar na &la, 
mas na pratlca, grande nu- 
mero de reclusos est~olam- 
se nurna oclosidade embru- 
tecedora, a-pesar-dos seus 
repetidos pedldos de traha 
Iho, a d n ~ c a  dlstrac+o para 
os anaif-ibktos A segulr a 
&ste perlodo, a pena e cum- 
prida com absoluta separa- , .- 
qBo de n o ~ t e  e dia, excep t~  -+ - 

durnnte o trabalho. ouc tern C '< - . . 
lugat. nss oficinas, sob o re- 
gime de rigoroso silencio. 
Num terceiro periodo, 6- lhes 
permitido Falar durante o tra- PmitrtzoArio 

baiho e e recreio. (18~5-1n13) 

.Para bem da hnmanidade, 6 de espefar qrne esta revivescencia 
de am sistema penitenciario de tao deletirios resaitsdos, seja em 
breve revogada, e qae ao !a tao prejudicial abarrdono moral do re- 
clnso se a80 jnnts o efeito enIouquecedor do isolamento e do sflrncio. 
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'Temo-nos rcferido, mais de uma vez, ao exemplo da B61- 
gica; d tempo, pois, de o expormos, ernbora sucintamente: 

.A penitenciaria Selga, ande de resto se aplica o regime 
celular. nao conduz a loucura nem d degenerescdncia fisica, 
moral ou mental, nem ao suicidio (I) Porqui? Porque o conde- 
nado belga nLo t urn pobre nlirrlero abstractu, abandonado ao 
silPncin e ao vLcuo da sua ceta, como entre n6s sucede. 

Urn Serviqo Antropolbgico, estudou-o B sua entrada na pri- 
s80, os medicos especialistas que o cornpdern diagnosticatam 
o seu caso, e indicaram k direcqgo da cadeia os pontos de ata- 
que para ulna possivel regenkraqfio, no caso de  s e  tratar de 
urn indirlduo sHo. Se f6r um doente, incapaz de resistir a vida 
celular, ou urn dCbil mental, urn epiICtico ou tuberculoso, o 
Serviqo Antropoldpico ordenare a sua transfer&ncia para uma 
prtsao de trabalho em comum, ou para o aneso correspondente 
a sua categoria patoiogica: prisso-sanatbrio, prisLo para epile- 
ticos, etc. 

'A assistencia moral ao condenado ao regime celular P dada 
pelos dirigentes do trabalho, e mais especialmente, pelos mem- 
bros do patronato das prishes, que o visitam na cela, a sbs, e 
com os quals o condenado se pdde corresponder livrernente, 
sem iiscalisaqlo do pessoal da pris5o. 

~ Q u a n d o  as inforrna~des dos membros do patronato, con- 
jugadas corn as observaqBes do Serviqo Antropoldgico, afirmam 
que o condenadn se nlostra regenerado, as autoridades conc i -  
dem-Ihe a liberdade condicional, submetendo-o 5. esperitncia 
da vida livre. 

GO nfimero avultado de indivlduos por Pste meio recupe- 
rados para a sociedade, e a mais brilhante demanstra~Bo do 
alto ralbr  social desta obra penal.) 

--- 
(I)-Palavrzs do dr. G e o r g e ~  Gueion [Nota d? Adnlfo Co-lhu I 

Se volvermos os olhos para o regime prisional adotado em 
alguns outros paises,-segundo o autor d'=A Internacions: do 
Crime* (pags. 285 a 2941, observamos que: .a Franqa,que pre- 
tende empunhar o facho da Civiliza~Bo latina, oferece an mundo 
0 esp&ctaculo degradante do seu bagne da Guiana, cujas vi- 
sees monstru6sas excedem de lnuito os pesadelos do inferno 
dantesco. 

.AS memirrias de Eugene Dieudonn6 (11, o homern que, 
inoc~nte ,  sofreu 13 annc de  galAs, recorrerrmos para reconstruir 
ksse ambiente de ignominia. 

qSem nenhurn amparo moral, numa promiscuidade abjecta, 
os menos viciados 1120 tardam em contarnlnar-se corn a esco- 
I-ia do crime. A forca bruta, a delacqzo e o roubo dominam o 
hagne. 

0 s  mais vergonhosos costumes estigmatisam ssses m ~ l h a -  

(1) - 0 caso dc Eueene Dieudonnd P hem representntlvo da falivel justi. 
$a dos horncns e d o  precirio das sues semtrncas. 

.Eel 21 d e  Derembro d e  1911, os parisienses foram sobre$saltados Deia 
p:ita r lanorosa d o s  r , ine inrs  que. brandindo 0s jornais ainda luirnidon d e  
t ln ta ,  anunciavnm i )  i.r>nrc J a  Ru:i O r d o z e r .  

-Urn  handido dcrfcchira i queima-roupn dols tiros d e  reviilver sabre urn 
cobrador, d e  n o m e  i ' n ~ y ,  e, njodndo por  urn c ~ i m p l i c e ,  despojirn a inforlunada 
vliirns, d a  lnala cheia de dinhriro e valores. Urn autorndvel aauardava o s  dais 
maifeitares, que a p 6 s  a cobarde agressso tinham saltado para o veiculo, pan. 
do.se irnedistamente em m-trcha. A l g u n s  t i roi  tinham s ido  dicparailrq- Ie l i7-  
mer~te  sem aiinpir n i n g u r r n  - robre os transelintes  UP tenlayarn barrar-lhes 
o cnminho. 

- Irnedibiamrnte fala.se nos  anarquistas carno presurniveis autnres d o  cri- 
me, e a policia o r i e n t n  assuas  peiquisas Dara  esse terrSno 

qDuas semanss d e p o ~ s ,  urn n o v o  crimp sobressalta a opiniro pliblica : 
dois vclhos, urn proprietirno d e  $31 snns e a criada. d e  '72, silo encontrados as- 
sassinados. 

a S e m  BP saber  h e m  porqa2, a golici? alriblriu Pst r  cilbs:.de assassinate 
nos mmiter-iosvs n ~ a l f r l l a r e s ,  q u e  05 jarr.ais drrignavam par (11 I>ni,d:r?o* dLl 
auio,nc;h r!. 

.As  invesiigoq5es pr~ss6guern e u m a  t es te rnunha  presrnc~aI  d o  assalloao 
Co~rador Caby, descrsve o sasaltante corn suiicirnie preeisao, corn tanta preci- 
s & ~  (]ale o nnrne d o  assnssirro acabn F o r  surgir ncs jornais : trata.se d e  urn tal 
G a r n ~ e r ,  cujn amante e prcsa para nver igu3c i8es .  Entrl ,  a s  diversas fotograiias 
dos suspeitas. q u e  a pollcia apresenia au cobrador Caby, guclcntamentc  ic rci. 



res d e  homens,  cuja lrida sexual fol lnterrompida pela conde- 
nafZo. 

A s  iaras q u e  rnuitos dos condenados t inham em liberdade, 
junta-se, nas gales, a rnais repugnante prnstitui<Zo. 

0 s  chaveiros, em geral arabes, s i lo  qu6si sernpre assassi- 
nos  sangiiindrios a quern a a d m i n i s t r a f k  confia a \ . ig~lincia 
d o s  outros forfados, q u e  tantas vezes s2o desgrafados,  e q u e  
apenas cometeram o delito d e  insultarem urn superior  o u  de 
extravihrem qualquer material militar. 

-Coma represslo d e  qualquer falta, o cArcere sem iuz, a s  
j iulas d e  cimento armado,  cujo tEto i: feito d e  g r i d e s ,  e onde  o 
forqado e rnetido nu, jazendo ao sol e ao relento, duran te  me- 
ses, sem  ma enxerga para s e  deltar Para os incorrigiveis: 
urn campo e m  plena floresta pantanosa, onde,  inteiramente nhs,  
sob a s  ferroadas d e  n u v e n s  d e  rnosquitos e urn so1 d e  brasa, 

iabelecr dn cobarde agresslo, Pstc recotli~ccc 3 de <j:rr,?i?r, cm?mo scrldo CI ho- 
,-em q c ~ r  t> f e r ~ u .  

* Enfretanto, a policia vai prendendo a torto e a direiia os adeptoz d o  jor. 
nal A n n ,  qr,i.a -urn i(rnpo d; ilurninados, e m  que Fipurarn da i s  ms$os, al.rumac 
curiosis i in~ae figuras d r  mulheres, e DieudannP, a m  j6vam nlarcenewo. d e  
notar que todos 0s presos tern urn3 folha corrida lirnpa, e que nunca tivEraln 
con:as a prestar c i  justrca. 

.D l~s r ,  en t lo ,  um fcndrneno hsbitualnasinvestigac6es policinis. o s  agen- 
tes d e  auturide.de procuram acumular  s6Lre os  d e s g r a ~ a d o s  que  lhes calr.im 
naa mioa. a s  prdvas dos crimes cornetidos peios que estko em Iiherdade. Fa- 
zem-se novas acareacdes, recorre-se a trrnques grossciros, e Caby e duns teite. 
munhas,  que  t lnham reconhecido formalmente Ganuer como o assaltante da 
rua Ordancr, rcuui~ i~cccm ngors Dicurlorrnii. Em v i o  o desgracado clatna a 
sua  inoctncia, alcgando que  estavn a trabalhar em N a n c y ,  na altura do  c r i m e ,  
a policia nZo se d i  a0 trabalho d e  vetificar o n l , b ; .  Como sernpre, o con~od i s  
rno do5 ~nvestigadorea grcpara o i-rro judiciiri13. 

.Gamie r ,  o assassin@, que  contini~n e m  Ilherdade, ercruvv  rlma cartd 5 
polic~a e aos iornais, canfesssndo.se o aufor  d o  crime e drclrrando yue l i ~ t . ; ,  

i 'o i r ,? i  ot.i irrocorifu. 
' Depois, urn nova cr ime harroroso cornove n cspital francesa. os irnndi. 

dos  d e  au tomi i~~e l  atravessam Poriq en, vertiginosa carrelra e ahatcm a i l rn I l r r t  

d ~ s p r a r a d o  agentz q u e  se dispunha a autoi  10s. 
* 0 s  nurnes dos  assassinos figurarn em todos os jornais: Bonnet, G ~ r n i i r  

e Callernin. Ulna t ~ o v s  car ts  de Garnier revela qac C &le o asszssino d o  poli- 
cia. 

.Em Pontnrsr, os handidos tentarn assiiILnr urna proonedad*, tnasssodes- 
cobertos e fiiecrn. derois  d e  lrocarcrn a l ~ i l n i  t i r n i  rnm n dnno da i o s a .  

-Dids drpois, a sinistra quadrilha d e  Borrnot, a que sc jantaratn mais tl-+a 
cumplrcrs. F4iz gr2remenlu u n ~  autornohil~sta, d c  cujo carro sc apudcram, s. 
dirigindo-se a Chant~ll!., assallam a sucursnl durn hsnco, erivando dc balas 

febris e esiustos.  os condenados derrubarn e arrastanl a s  Lr- 
vores sob a vigilancia d e  gunrdas que,  ao tnais pequeno gesto 
d e  fadiga o u  revolta, 0 s  ahdtern a tiro. 

'Pelo q u e  i~ Inglaterra respeita, ernbora nHo se registando 
n e m  por sombras  u m a  tal degradacno, tambern o ultimo relato 
d a  c o m i s s ~ o  encarregada das reformas prlsionais acusa n6bre- 
mente a f a l & n c ~ a  d o  regime prisional, como elemento d e  rege- 
n e r a ~ 3 o :  

..YBo st.? (1s irretodus actu;ris iiZu dclt.;,, a / I~-o-  
1 ~ a g - n ~ S o  do crrolc, mas, pelo cor~trdrio, pddern de 
t;?cio nrrnrenmr a d e g r a d a ~ 8 o  dos rondenaclus, h a -  

infelizes empregadoe. I:n tern mor l r  instsntsnea,e  os  outros dois  ficam grave- 
tnenie feridos. 

*Corn pequenos intervilos, trea dos climplices d e  Bonnot sBo presos :  
Soody, Carouy e Callemin, m a s  os chefes eontinda,n e m  liberdade. Avultados 
prCrnios s l o  prometidoe a quem denuncie o seu coito. 

aFinBlrnente, a po l i c~a  i abe  que Bonnot estd oscondido e m  AlfortuilIe, c m  
casa d e  urn tal Gouzy. Depois d e  terem prendido Cste. Jouin, rub-chefe d a  Pre- 
leitura, e o Inspeetor Colmar, passam ulna busca I casa. N u m  doe quartos de- 
pararn com o bandido.. . uma luta feroz f ae  rolar os tr&s homens no chio. 
oxas o assassino fica vitorioio ; sell revdiver crepita mais uma vez, e o sub.  
chcfe da Prefeitura lics morto e o inspecctor gr ivemente frr ido ; quando os ou- 
tro i  policiils intervbem. o bandido desapareceu rnals uma  vez. 

aEsta iragCdia alvoroca a o p ~ n i j o  pdblica, e o govern0 mobillsa urn ver. 
dadeiro extrcito para caqar os sssasslnos. . Ate pue, em Choisy-le-Roy, tern 
itagar um do. ultirnas acios desta ~ a n p r e n i a t r a ~ g d i a .  Bonnot 8 cercadoemcnsa 
de urn arnigo e iniciaa luta, ferindo sbriamente dols inspectores. ~ e i o  telefone, 
a policia p i d e  r e fo r~oa ,  e e m  brCve uma  imponente brlgada d e  ngentes e g u s r .  
da rhpublicana rodeia a casa  A tiros de espingacda,de pistola e corn cartuchos 
d e  dinamito, as auioridades fazem o assalto s o  bandido, que, sdsinho, - 0 
dono da casa Iiciira morto aos prirneiros tiros-se defcnde a tiros de revdlver, 
durante tloras. 

, 'Quando a pollcia consegue entrar ns casa, Bonnot, que se protegera 
rom urn colcbbo, =st& agonisante. Jun to  d o  rnorlbundu crlcuntra-se o seu testa 
~ n e n t o  : meia duzia do l in i~as  garstujadas, alguns minutos antes d e  desfechar 
docs tiroa na cahc~a. Nessa t r jpics  I t - p e :  Dicliilonn6 estB inocente.  

Duas i e rna l laP  mais tords, Cste sangrento esphctaculo repete.se en1 No- 

I r, 



hi'tuarzdo-os cis c n n d i ~ o c s  dt vicfa da pris;?o, yue ern 
vez cic rTigorii.arcn?, e!lfraquCcenl o carn'cter. 

+QUC os t?7&tni/0s a c t l ~ a i s  eir?prepi7dos cr31t1 os 
co~lde~?at?os,  175n sZo satisfatdrios, cE a prdpria err;- 
d S , i c i ~ ,  e s~~DSrrlu-lo 1.~01- tiidos us que tern yuaiquer 
e x / ~ o r i & i ~ c i n  da  justica oii i13 rna_pistrat~lr-a, ~ s s i n l  
con70 testemunho de pessoas perterlce~lfes h 1,oli- 
cia, dc cijrectores dc prrsdes, de rspeci.?llstss dos 
assunfos soclais, f f i la~~tropou,  n?&divos-espec~nlistas 
e psicSlogos. 

%O panorama prisionat norte-americano apresenta-nos tarn- 
bem uma viszo cabtica. 

.Enquanto que existern penitcnciCrias modelos, como Pi- 

tsburg, em que a dbra da regenera~xo do delinqtiente e mani- 
festa e brilhante, a grande maioria das prisdes 6 aquele sinis- 
tro aquartelamento de centenas d e  crirninosos, na mais peri- 
gosa promiscu.idade. que o pr6prio cinPrna americano mostrou 
num filrne cdlebre: Blg-Flousc 

=Sem trabalho, numa ociosidade deleteria, muitos entre- 
gando-se ao uso dos estupefacientes que os pr6prios guardas 
lhes vendem, essa Inassa de  homens. em que figuram muitos 
condenados a prisHo perpktua, entrega-se inteirarnente ao seu 
mau instinto, constituindo urn rebanho feroz e amea~ador ,  pe- 
rante o qual, os guardas vivem de carabina aperrada, no re- 
ceio permanel~te de serem esmagados pela v i n g a n ~ a  dos re- 
c1usos. 

.Este estado de  coisas conduz fathlmente i s  revoltas san- 
grentas, que s l o  hoje a caracteristica dominante dos peniten- 
cjarios norte-americanos, e t io  freqiientes que, s6 e m  Outubro 
d e  1932, se  registaram ires sangrentas rebelides (Alabana, Por- 
tsmouth e wellfare) 

gent-sur-Msrne ,  n o  pavilhao o n d e  se refugiararn  Garnier  e Valet Trts inspec 
tores &ern fer idos ,  mss desta uez recorre.se &r metra lhadoras  e. pelas d u a s  
horas  d a  rnadrupada, q u a n d o  a policia conseguiu  ent rar  no  pavilhso, sir cncon-  
t rou  dois  cadiveres. 

' M a r t a s  05 principais cuipados ,  a justica ocupa.se em julgar os  outros, 
e n t r c  as quais  Dielldonne Rgura, ii-peani.da suannpiriti:riia negattt a e d-I; 
dcrrade,ras dcclnra~das d e  Donnot  e Ijsrn,cr. 

proloneados  d ~ h n t e s ,  o t r ibunal  condena gui lhot ina  Callnlnin, 
Soudy, Mounier  e Diei~donnC. 

f Este u l t imo acolhe a sanianca corn urn gr i to  d e  angust ia  : 
-Fr?ps?!aril he ' Ea rstnir inimcc~~re! 
. E n t l o .  Callemin. o o u t r o  condenado d morte, ergue.se e dtc lnra  : 

Tenlro urns cor~fissdri u fazer: D,rc,dcrnni;,esr.i , , ~ v i v , ? i i .  C'; s d n i l n r r r c ,  
d.r rill Or.dene,-, erairr Garniri- e eu. Die~tdor~nt! nilnc:r fir! LIDS ~ I O S S P , !  

'Tern ent lo  lugar urn horroroso  atropPlo d a  charnvda J u s t ~ ~ a  dos  ho- 
rnens. Cooio Callernin fal5ra Jcpoi i  de !id* n sr7nlnr(.i..i .'cr n7r.l per-n~it,;i  .I 

r , i ?  do procei'bu i ie  Dneridonnr, i q l c i  6, crnhor'.? t i~L io  I ~ V : I S F P  a i .o~~s~tle , - , i -  
! c ,  < .zmo i l iucu~ite ,  n Ici e ,b r !a  0 sru racrltiiiu . i  p r a x a ,  :I A7rmul;t. 

r la :  t:,iin e:>i.circ.ii, ~ d p i t - l i  C ~ J !  13is C O I I ~ ; , ~ ~ P :  .ie,-ii 1 ! 7 1 . 1  i ~ ~ , ~ ~ , ~ ~ : ~ ,  5 .  e 
r, / ' resr*ler,tc d a  &yp~;b!><-a t,-;r,~>l.<~mr,~?;~ J ,>ens d c  r>,c~-ic crn tr?bnIbos { o r .  

2 , 1 u ,  p c 3 ~  tad.? :t t ' f d ~ ,  r'~~tst>~lo 20 > ~ , ~ , l f < ~ r ?  ,n!<-,-n,>! ,+zs :;Z,CS. er.-m> h,.,,rcrn 
cuj., rcill~;~ ; iparecrn ~ i c  ?ill niori~i duv i i i o so . .  

~4 c . ? < I ~ . I  ??i,>&.? jt.jsada 
% N a  Guiana, D i e u d o n n i  consepuc d e f r n d e r - s r  herdicamende d o  cnnt ig io  

deleldrio de mii:tnres iie aul2nticoi cr3tnlnosos.e r. seu  con~portamenio  6 exem- 

plar, sc c . r c e / i t u r r n l o i  dvan ctii?deinzriies a o  cdrccrc ,  por tcnlativn rfe evl- 
s3o.  Urn finico sent imento  vive n a  altnn d o  forqado: o d e  fugi r  daquele  infer -  
n o  dos  vivor, a que o c o n d e n i r a m  injustsrnente. N u m a d e s s a s  evacdes, a f ronta  
o m a r  povoado de tubarees ,  numa simples eseada a m a r r a d a  a dois  barr i s  va- 
s ios . .  . Cotn as pzrnns  d e n t r o  d e  Pgua visto q u e  a p r e c i r i a  jangada nPo tern 
lundo,  arrasta d u r a n t e  dors d i a s  corn as  Clirias d o s  e lementos ,  abordaf ina lmen-  
te, mas n5o tarda  e m  cair n a s  mLos dos guardas .  

.Ate  q u e ,  t ina lmentc ,  ap6s IS anos  passadas nas gales, Dieudonne conse- 
g u e  f u g i r  e a l c a n ~ a r  o Brasil. Ai, i F o r p  de urn trabalho honrado,  conquista a 
eatima d e  todos, mas, infelizmente, o pedido d e  extradiglo d a s  autor idades  £ran  
cCsas nao t s rda  e m  ~ e r t u r b n r  aouela t r k u a :  4 ereso ,  m a s  o e r a n d e  jornalist- . 
Albert Londrea. cntzu n o  Brasil ,  ciama atrav6s d a  inprensa  q u e  6 tenlpo d s  re 
parar a injustiqa fcita e m  1912. Confindo no movimento d a  opiniso  pJblica, e m  
barca corn Uaeudomd e regressa i F r a n ~ a .  0 h o m e m  q u e  acornpaldid o lol~r16 
lasts & ainda  urn forcado evadido, contudo,  a policia n i o  o inquidta..  PoucO 

d e p o i s  Dncudonn6 6 pr:irr r i lu,  solugiio cdmods  para n3o per turbar  a calrna 
inercia dn rn iquina  itidiciind. 

D ~ ~ u ~ o ~ ~ C ,  junto d s  rnulher  e d o  iilho, que d e i x l r a  crianca e encontrou 
humern, dirige hale  uma modesto marcenar ia ,  onde, no  trabalho, procura as. 
q u e c e r  as horas  arnarpls d a s  galis.  

% M a s ,  po; urn D ~ a u d o n n e  a quem se fez lustiqa, embora  tardia, q u a n t o i  
ii~ocr-ntes iucuinhern ,  setn urn clarxo d c  esperanca ,  nos  circeres p a m  o n d e  lo. 
rnm lanqndoi p s l i  rniopia d a  rnkqulna judici&ria! (Nota pgs. 285 a 293, de  
Adolfo Coci l~o,  no xA International * lo  Crime.- Lishoa - I932 - 1.' E d i ~ l o  
- Livrnria Clissica Editor*) 



'Nos esfadns do Sul, o sistkma penal assume aspectos de 
verdadeira barbhrie. 

.Segundo revela o escritdr arner~cnnu ./oh11 L. Spir,nk, o s  
prCsos siio alugacios a empreitefros partiui~isres, como siin- 
pies mdqr~if las oil cnhegas de pndo. 

qO lado lnais atroz da questso do sistCma penitenciirio no 
sul dos Estados-Unidos 6 ,  talvez, o aluguer dos prPsos feito pe- 
10s empreiteiros privados, que os utilizam para trabahar nas 
estradas, ou, como nperprios, nas planta~des de algodso, nas 
serraqdes, etc.. . muitos destes empreiteiros sHo homens crueis 
e brutais, que obrigam os seus operarios a trabalhar, utilizan- 
do os grilhdes nas pernas, o revblver e o chicote. Sabe-se de 
modo autentico que, em certasocasibes, esparlcaram ate morte 
prisioneiros que se tinham recusado a trabalhar, tentado fugir, 
ou mandriado, quando, na realidade, a vitima estava demasiado 
doente para poder trabalhar. 

~Freqiientemente se observou que a candic8o dCstes prP- 
sos (em grande parte, mas n8o na totalidade, ndgros) 6 ainda 
pidr do que a dos escravos nbgros, antes da Emancipaqgo de 
1863 * 

Ainda recentemente, o jornalista Leopoldo Franca nos for- 
neceu um curioso artigo (I), em que descreve as prisdes nos 
Estados Unidos, as torturas irlquisitoriais que ali se inflingem 
aos prbsos, e como os n&gros ali sLo tratados. 

Referindo-se corn ironia ao facto de muitos milhares de 
~ndividuos afirmarem que s naEiio icieal q r ~ e  exfst r  sobre a 
crosta terrestre, onde  o progresso atir~gYu '2 mnh-ima pirrliiu- 
de, onde  tudo 6 grandr, 6 2 Am6ricn do  Arorfe, o iIustre ar- 
ficulista Eaz o seguinte comentsrio: 

.Mas o que os enfaticos americanos n3.o propalam, n2o es- 
palham aos quntro ventos pelo cindrna e pelas ondas he r t~ i a -  

(1)-lnserto em urn dos nrirneros do sernanirio sDeiecti\8e,,dlrigido polo 
iornalista Mario  Dorningues, e que se publfca errr Lfsboa. 

nas 6 a maneira ntroz como os rlggros 690 tratados, matnndn-ns 
com requintes selvagens, como se &les fdssem reprobos dahu-  
manidade ou gafados repelentes ; isso nso, &sses factns enco- 
brem eles a todo o transe.. . 

KO que Cles nHo revelam 6 o tratamento deshumano a que 
s8o sujeitos os reclusos, usando processes verdadeiramente 
horriveis para nlcarlqarem *confiss6es esponthneas. dos crimi- 
nosns nu como tal supostos. Mesmo depois de julgados, os maus 
tratos sucedem-se dentro dos muros dos presidios, resultando 
d&sses barbaros tormentos, quantas vezes, a morte dos suplicia- 
dos, nHo falando, O claro, daqueles que s?io prostrados para sem- 
pre pelos projkcteis duma pistola ou duma pistula-metralha- 
dora. 

Dzpois, descreve-nos o modo bhrbaro como sHo tratados 
os reclusos da Penitenciaria de Jacksonville. citando-nos o se- 
guinie caso: 

* H i  pouco mais durn ano, dera entrada na Penitenciaria de 
Jacksonville ou Sunbeam, como tambem denominada, urn ra- 
paz de  Ilome Artur Maillefert, empregado duma ernpresa de 
gasnlina, e acusado de ter roubado alguns litros desta essencia. 

* Na Europa, Pste facto. ao ser conhecido, daria aso ao sim- 
ples e sun~hrio despedimerlto do empregado inliel, mas na li- 
vre America, na America das fortunas fabulosas, tal nso suce- 
deu. 0 j6vem Maiilefert foi encarcerado, e ao cabo de algum 
tempo era julgndo e condenado a nove anas de presidio. Nove 
anos de presidio! E o j6vem Maillefert, dezanove anos em flbr, 
dezanove anos irlexperientes, foi atirado para dentro dos muros 
tenebrosos do presidio de Jaclrsonville, acamaradando con1 in -  
diriduns perigosissimos, verdadeiros mCstres do crime e da 
malvadzz. 

'Era director dbste estabeleclmentn prisional, unl individuo 
de sentimentos bkrbaros, dCspota e brutal. Chamava-se Jorge 
Courson, e tinha, como homem de confian~a, o chefe dos guar- 
das, Higginbotham. 

C ~ s t e  dltimo, ernpregado ambicioso e venal, como ha tan- 
tos nos Estados Unidos, mesmo entre as mais alias individua- 
lidades, magicou a maneira de  tirar o maximo proveito do la- 
bor dos presidiarios. Consistia esse project0 em empregar os 
prbsos em trabalhos por conta dos proprietirios furais dos arre- 
dorzs. De facto, os reclusos receoiam uns tantos #cents. por 



dia, m a s  quem lucrava, afinal, era o director do presidio e o 
seu  .fielo Higginbotham. 

"Corno i. d e  sup&-, a lguns condenados t rahalharam d e  ma 
vontade, porque, nnturaimente, tinham a prrcepq5o de q u e  eram 
esplorados. Para Csses. recorria-se B viol0ncia.. . 0 instrutnento 
corn q u e  os puniam era urn Iitego terrivel, cotnposto d e  varias 
tiras d e  coiro rematadas nas extremidades por esfkras d c  chumbo.  
Em face d k t e  econvincente argumento., ha r ia  q u e  trabalhar ou 
deixar rasgar as  carnes corn o inquisitorial chicote..  . 

.Artur Maillefert, q u e  j imais  s e  havia dedicado a trabalhos 
tZo rudes, desconhecia e m  absoluto o labor dos campos. Ante- 
vendo urn Euturo pouco risonho, hlaillefert, dotado cle g rande  
energia, resolveu evadir-se, apesar d a  apertada vigilincia clue 
sBbre Ble e cornpanheiros inlpendia, nHo s5 para obstar as fugas,  
como tambem para q u e  Cles trabalhassem. Artur, j i  por varins 
vezes, conhecera o I5teg.o brutal. 

-Certo dia, usando da violi.ncia,apesar de ~ J l i d a m e n t e  acor- 
rentado, conseguiu derrubar  o guarda, pondo-se imediktarrlente 
em fuga. Ao darern pela evasgo, largaram imediatamente os  
cZes-policias. 

cQuundo Maillefert s e  preparava para repousar, ap6s a lon- 
ga corrida, ouviu os  latidos dos cses. Erpueu-se e recomecou a 
corrida, mas ,u rc  pouco adiante,encontrou o obsliculo durn rio. 
Artur Maillefert nZo se intimidou; mesmo amarrado, lallqou-se 
i dgua e atravessou o rio. De nada Ihe valeu, no ,entanto, o 
seu  terner6rio acto, porque, na margem oposta, os  guardas es- 
perava-no e reconduzirem-no L saturnidade d a  c&la peniten- 
ciiria. 

Presente ao director Courson, Zste ordenou clue Ihe idssern 
aplicadas algumas centenas d e  a ~ o i t e s ,  agravando essa pl ini~Bo 
iniqua, barbara e deshumana,  corn a sel i~i t ica p r iva~Zo d e  agrla 
pelo espaqo d e  trCs dias . .  . Parece incrivel q u e  ainda hoje, e m  
plena sCCulo XX, nun1 pals q u e  blasona d e  civilizado e liberal, 
s e  cometam actos semelhantes, dignos d a  Inqu is i f io  o u  d e  
-0 Jardirn dos  Suplicios*, d e  Oct5vio Mirbeau. 

"Qunndo o 16rem Maillefert saiu d a  cela d e  castigo, o s e u  
cidio contra o director e contra toda a humanidade era tnco- 
rnensurPvel. 

hN6vanente se p6e e m  fuga e nrivalnente B capturado. 
Coma punicBo, Courson, q u e  possuia u m a  i m a g i n a ~ z o  d e  chi- 
nes para inventar suplicios, ordenou q u e  Artur Maillefert fBsse 

encerrado nun1 tonei, cc~mpletamrnte nu, tendo somerite a ca- 
beqa d e  fara. Depols, colocaram-no ao sol, asslm permanecen-  
do urn dia intetro..  . 

,.Artur. :.iailleier-t. senilor de uma indolnar~el pertinficia, re- 
solve tantar nova fuga A f d r p  d e  vontade &, neste rapaz, d u m a  
tal rijeza, q u e  nada o faz  I-ecuar i+le nXo conhece limites, n%o 
liga importincia aos  tjbices e cvntrariedades e, assirn, ao cair 
d o  dla, comeca n i'ocr a tampa d o  tonel, consegulnilo a largura 
suficiente para se  evedir!. . . Chega a parecer incrivel, m a s  o 
facta 6 q u e  ele conseguiu evadir-se  urna v r r  mals, mas, lnfe-  
liznlentb gars i-le, pouco gosaria a liherdade t%o pen6saniente 
conseguida. 

~h'IailleE&rt, setn roupa, scm dinheiro e esfaimado, i: ndva- 
mente recapturado e entregue aos sells carrascos: ao director 
Courson, e .chefe. Higginbotham. 

-0 director do presidio d e  Jacksonville, nIcgre como Me-  
fistcifeles, disse-lhe, d e  sorriso escarninho nos Iibios : 

a-este excelente rapaz vai conhecer urn novo prazer..  
a,\ nova torturn consistta nunla alta caixa, e m  fdrma d e  

ntaode. A parte inferior, d e  menor  base, conseguia manter  per- 
pendicular~nente,  corn dificuldade, 8 caisa 

..r) infeli;. ini calocado dentro d o  raixiio, depois d e  lhe ha -  
verem passado em lbrno do pescoqo urna corrente d e  frrro.  0 
paciente era obr'igado n manter-sc tranyiiilo, pais o mais pe- 
yueno movin?ento scria a tnortc. i i e  sabin q u e  a men& o ~ c i -  
la@o faria cair u ataorle, ficando o infeliz suspenso n o  espaGo, 
e a mnvte por enforcamento ern ~nevitAvel. (3 perigo era emi-  
nente, qua1 espada d e  Darnocles. Tudo atemarisa 0 supliciado. 
utn momentkneo desfalecirnento, urn golpe d e  vento. e o homem 
seria cadaver, 



cDurnnte doze horas se nianteve herbjcamente Artur hlai!- 
lefert ha calvn fatal  Urrl instante fugaclssirno d e  debilidade 
seria a rnorte 0 que  seriam essas doze horas para o desgrz- 
qado, deveria ser inennrrAvel. 0 esfBrqo dispendido fol-o esqo- 
tnndo pouco a pouco, ate qrle uln desfnlec!]nento o tonloit, e 
Maillefert niorreu e ~ ~ f o r c n d o  onfe o olhar satinico do  crllnlnos~. 
I-Ilgginbottam. 

Mas desta vez o caso teve ressonancia, passou atra~.~i.s dos 
rnuros doprcsidio, e os  dois c r i ~ n ~ n o s o s  foram julgados e con- 
denados. 

-Para s e  conseguir o apuramento das res;~oi~sabi!i.lades, o 
~naest igador viu-se seriarnente atrapalhado. 0 terror era tal que  
os dcsditosos companheiros d e  hlaillefert temiam fazer declara- 
cues cios crimes e torturas praticadas dentro dos muros d e  
Jacksoni-ille. 

.Sh depois do juiz lhes parantir clue nada de  m3u lnes 
sucederia, d que  ales nsrraram 35 actividades cornetidas n a  
PenitencMria- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' , . . . . . . , . . . . .  

0 Presidio d e  jaclcsonville. na  Flori~ia, P considerzdn n 
pris5o ~node ln  dos Estndos Unidos. .  . 

Diz nos o dr. Kodrigo Rodrigues, (1) e corrohbra-nos o cir. 
Kodolfo Xavier da Silva (2) q u e  n ,rlritne~rn enir-ad;i dc ;,i-c'sils 
, in ;i,?tiqi Pciriiei~cidrin re,~liziiu-sc iro riiu 2 iir Agiosto cir 
1.985. 

At& ao final do atlo de 1923, passararn pnr esta prisPo 
5 .907  delinqiientes, que,  na sua  vida livre, ocupavam as gro- 
fissSes e empr&gos que se  encontram registadns na segu in te .  

(1) - .Codeta  National da L ~ s b o a  - S m ,  : iq~;~f ,c;dcft~ n r ,  p , ~ r , / ~ I C r ~ : t  ; ~ + , ~ : a l  
~ ~ 0 . ~ i u ~ t i c . 5 ,  su I hi,3tci:-;s ? ~lf.ct' i i .k~> - 1'317 - Editiio do .iutor - ps. 17. 

12)- % C t l m ~  P P T / s ~ ~ F S ' -  7'r.~h?Ji:,7 ~ 3 ,  I < ~ ~ ~ i ~ l  d 7  f!><!;::tt? 12 ct. 
t>~ ; , ?n i i . p , :~  -2.2. E d i g i o  - 11326 - pp. 216. 

Estatistica !:ofissional da Cadeia Nacionifl de Lisboa 



Referindu-se a esta cslatisticx, e c~trr~balerido a csc61ha do 
trabalho dos  reclusos dentro d a  Penitenciiria d e  Lisboa, o 
i lui tre  autor  do *Crime e Prisces., arguments: 

rrluito elucidative dste apummento  estatistico. Tera ele 
aplicacio aos restantes estabelecinlentos prisiorlais d o  tlosso 
pais? Ignoramo-lo. No entanto, hi fortes razrjes para suspeitar  
d e  que,  efectivamente, ascim deve suceder.  

~0 q u e  i l n e d ~ j t a m e n t e  s c  constata, d o  q u c  n5n G licito 
desde ji duvidar, 6 da errads escljlha d o  trahalho dentro da 
Cadeia Nacional d e  Lisboa. 

.A flagrincia desse &rro esta pe~.fei tan~ente denu~lc iada  
pelos nurneros. 

"Ern 5.907 individ2os, q u o  tanios s5o os q u e  ali d e r a m  
entraila durarlte o ternpo da sua  existencia, aprdximado a qua- 
renta anus, h i ,  pelo menos,  3.877 pl.&sos, qrie, antes d o  acon- 
tecirnento do seu  crirr~e, t inham profissbes agr;colas, 

*Se nos d61-mos a o  trab-llho d e  prucural- a respectiva pel.= 

centigern, averiguatnos que,  en1 cada cem delinqiientes dos 
q u e  teem passado pela antiga Penitenciiria, 66 se ocuparani  
no : ~ m a n h o  de terras. Ficatn, portanto, u n s  trinta e quatro re-  
clusos-admitindo a explicaqgo d o  nlitnero, q u e  6 rnuito dis-  
cutivel, visto col-rlo outros reclusus puderlam a inda  se r  inclui- 
dos  na categoria d e  profissionnis ayricolas-corn conhecimentos 
d e  trabalho industriaI. 

~ P o i s  b e m ;  ern determinado momento-ern algures o e s -  
crevzmos-hariam n a  antiga Penitenciiria urn total d e  trezen- 
tos prCsos, trabalhalldo n o  oficio d e  sapateiro! Se consultnr- 
nlos os ndrn?rus estatisticos, mais  digna d e  rPparo se torna esta 
estl-3nk.a act ividadeprofissiot~al :  no  largo espaFo d e  tempo q u e  
assinala j a  n vida deata cadein, apenas  por ela passararn 56 
sapateiros! 

~ E x p l o r a m - s e  ali indilstrias q u e  nunca tiveram na popu- 
lac50 prisionnl u m  unico profissiorlal ou representante. 

.Quando o Estado tneteu otnbros i ernpresa d a  construf8o 
d e  'euitencibrias !ndustriais, devia antes, comn o demonstram 
os nlirrii.ros, ter pensado en1 mandar  edificar Pcnitencihrias 
Agricolas. 

eSe, por esta forrna, proporcionando aos delinqiientes a vida 
higidnica ao ar iivrr, tirlha evitado a morie n alzutnas centerlas 
d e  hornens, nao 6 menus verdade q u e  puuparia tambem o dis- 
peniiio in i~ t i l  d e  sornns consicieriveis=. 

Exame psicoIdgico -. Epiliepsia 

Relatado o CI-ime tie Joao Antlinio Loba, d e  qiie nos arre-  
d i m o s  momentbneame~lte,  ern v i r ias  consideras6es sdbre o re- 
girne prisional, Tratllos corlcli~ir o nosso estudo, fazendo urna 
analise b sua psicologia anomala, cujos elementos o proprio de-  
genrrado rloa furnece, na sua 11istSria pregressa. 

A sua  etiologia auloriss-nos a formuiar  urn juizo scguro 
sirbre as suas  taras; os actos d a  sua  vida, reiatados nos jornais 
d a  Cpoca q u e  s e  referiratn ao crime, a considera-lo u m  ~ n d i v i -  
dliu anormal,  doente. i rresponsivel .  



d grairura que  acornpanha bste estudo, extrailla do ultimo 
retrato rlo criminoso, I ~ I ~ ) S ~ W - I I @ S  urn clegenerad0:-as orelhas 
afastadas do crineo e o liblo inferior delgado. 

Acresccntemos a Cstes estigmas, os que  a sua llistriria p;- 
talcigica acusa:  cicatrizes trnu~naticas no couro cabeludo, 1;evl-al- 
gias, tics dolorosos da face, per':ersi~es de sensualidade, pertur- 
baqdes devidas ao abuso do alcool, t re~nores  fribilares da lingua, 
sintdrnas d e  arterio-sclerose e Lremuras dos merntrros. 

0 s  principais fnctores do seu acto criminoso, consaqiiencia 
de  urna degenerescencia devidx a causns perfeitarr~crlte deter- 
minadas ,  foram a epilripsia e o alconl. 

Diz-nos o dr. JosC Joyce, no  seu artiqo cientifico (1) sBbre 
Mestre Lobn: 

*Esta perfeitamente designada na patologfa rr~ontal, a pre- 
panderante influPncia que r l  alcool excrce sbbre a inaior parte 
dos nervosos, e sobretudo na epiIepsIa, na loucura lnoral e ou- 
fras psicbpatias. 

r f  urna ienclenci? trresistivel, Lima forqa preduniinante 
que  deterrninadas afecqdes fisicas produzenr coin rclngao ao 
nbuso d e  bebidas aIco6licas, e que s8o factores importantes na 
realirai;5o de actos que  a srlciedade tern o direito de  ncusar 
criminosos, vista a rnanelra porilue frailsgridern os seus c6di- 
Ens, ultrapassam as Itis por que se regern, e que pelo processc 
que se manifestam e p rod~ze rn ,  em oposiq8o corn o modo de  
pensar geral, s i o  cons~derados ct>m6 pel-turbacbes rnenta~s.  
aherraqdes da inteligbncia, actos criminosos, enfim. 

2 Colno epileptico, Jo lo  Antiinio Lobo planeou o nssassina- 
to  do doutor Sillra, e cotno alco6lico agravou a nevroseori~ina!,  
fugindo 6s  co~?seqiiencias do acto que  praticnu, vagahundcan- 
do peias estradas, libandn de taberna em taberna, indiferente 
ao crime cometido, inzonsci&nte, tornando-se urn perfeito sn t -  
rnal, urn c3o danado, a que  qualquer deitaria a tnio. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tern um sestro maldifo, o sestro d e  beber;  e a epil&psia, 

tnais tenaz ainda, iorna-o feroz e vingativo. 
. . . . . . . . . . . . . . . I . . . . .  I . . . . ,  . . * . . . . . , . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  

t Esquece no dia seguinte o que fez na vSspera, e a sua 

(1) -- I n ~ e r i o  >la Hls ior ia  da C r i r n i ~ l o l o ~ i a  Conie~nporlrlea . - Edit50 de 
A n t o n l o  P a l h s r e s -  L i s i a s  -1HQt i  I .  I . '  pgs. 54 e 55. 

incoerencia e tal que, na ccasiiio do  julgamento, cliega a denutl- 
ciar actos anteriormentc praticados, q u e  nada tern que ver corn 
o Je  que e acusado, e clue ocbrre~n a sua memnria, sem ngxo 
nern r e l a ~ l o  alguma, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

, -Quem o virr no tribunal, no dia d o  seu julgamento, mais 
se convence de  que  o hornem que  afi s e  sentava no banco dos 
reus era urn individao pafologico. lndiferente ao que  se passa- 
va, Loho nSo acusou, no decurso do seu julgamento, sensasiio 
de  qualidade alguma. Nem a patavra apaixonada do seu advo- 
gado, nem o depoirnento das testernunhas, nem o prdprio in- 
terrogatdrio do juiz, foram capazes de abalar aquela conscien- 
cia petrificada; a sua resposta foi sempre a mesma: dc n a d a  
m e  Icrnbro; nlo sei o q ~ ~ e  se pnssou~ .  . .  E no entanto, a deci- 
sao do jirri atirou esse hornen1 para a Penitenciaria. cam o 
nlesmo sanpue frio com que uma junta rnedica o teria envisdo 
para urn rnanic6mio, talvez corn mais proficiiidade.~ 

* Esti  perfeitamenfe estudadn hoje. -. diz-nos ainda no  seu 
artigo, o dr. Josi Joyce-a historia medico-legal da epiikpsis. 
0 s  caractere; anatorno-patologicos do epileptico, tern sido descri- 
tos de  modo a que se  possa fazer a ap rec i a~ jo  criminoldgica 
de  urn individfio como Mestre Lobo. 0 ponto impcrtante a de- 
cidir, a conseqllencia a derivar de tal estudo, 6 o procurar sa- 
her se B uma Penitencilria ou urn Hospital o logar adquhdo a 
receber os prctagonistas de  tantos crimes que  assustarn a so- 
ciedade*. 

0 ilustre Professor Dr. Miguel Bombarda, (1) na IiqHo V, do 
seu livro ~ L i p e s  sahre a epilepsia e as pseudo-epil$psias* 
conclue: 

(1J- lustre psiquiitra, rnddico-legista e director e reformador do Hospi- 
tal d e  Rilhaioles, que hole oitenta o seu nome, e que ele dlrlgiu durante I 8  
anos .  Nasceu ern 1851, e morreu assass inado a tiros de reviiI\.er, disparados 
por urn oficial d o  exbrcito atacado d e  Ioucura, em Outubro d t  1910. A sua 
rnorte C ~ U I O U  unla tal imilressio em Llsboa, que acelerou a revolugio repuhli.  



* A  ded~rgdo pr;it,:ca cf3  O O F B O  d n  degeneresc8non, ~ ~ n s  
5 ~ 3 s  relapies con? o ct-imp, 4 d e  si ei,idcr~te. 2 1 7 r ~ e s s $ r i ~  ell- 
n~r'17nr- 0.7 crirninosos i j 3  r,ida social. Afos i necessdrio faze-lo, 
inspirados nn comrserallo y u e  e/esl1c~srner4cen?, e niin i r  ; i /bn~ 
(I'o just@, {lor nlninr yire cqin n repugrr.inci,? e n tlorror qrre 
nos r o r n ~ ~ t ~ i ' y u e m  irrs seris nronstrrrosus se / i f~rn~rr tos  e os .?cfos 
terrificos a qoe sZo iinpelidos. Seria dar- d perla a feicdo da 
I- inganfa e tirardhe c i  caracter d e  a'efes;? social, qiie sii 3 

jirstifica. . g {>or I S S O  ~ L I C  e l f  perlso yiie a  petla u'e ~ n o r f e  e os c8r- 
cercs penitencia'rios dcr,ern tr jiintnr na histciri,n os suplicios 
di? idade .4:Bdin (1)  e a s  tortcrras inyuisitnriais. NBo s5l-i tam-  

cann ,  pols g u e  Miguel Bornbarda era urn dos  membraa  d o  c c o r n i t 6 ~  r e v o l u c ; ~  
ox'.lrio D H ~ B  a p r o c l a r n a ~ j o  d a  Regdbliaa em Portnga!. 

Deixou u m a  obra  cicntifica vnsta e valiosa. encontrando-se slguns do$ 
scus i ivros h i  muito tempo esgotsdos no rnercsdo Coma nola biblioprifica. 
cntnrPrno- ns principals! < D o  d e l f r l ~  d a s  p e r s e c u l ~ d e a r  ( t i s e  d o  qeu ~ v m c u r s o ) .  
I 8 7 7 :  UDos hemispherios cerebraes e suss funqdas psychicssa, 1 8 7 7 ;  aCorre;o 
hlcdica d e  Lisboa. (qur  dirigiu d r  1 8 7 8  a 1 8 8 2 ) :  =Dab deel ruphia i  pur  iessu 
nervoss., 1 8 8 0 ;  *A Medicins Contsmgor5nea* (fundada em 1 8 8 3  F diriglda 
at5 1 8 8 5 )  ; - A  vacinada  raivas, 1 8 8 7 :  ~ T r a t o *  de physiologia g e r d  e de ana-  
lamia  dos  tecidosa, 1891; (Microcephalia-, 1892 : * C a n t i i b u i ~ Z o  para  o estudo 
dos  mic tocephalos~,  1 8 9 4 :  .O Hospital d e  Rilhafales e 05 seus s e r v i ~ o s  e m  
1492-1893.,  1 8 9 4 ;  <Pnsteur5 ,  1895. "LicOes s6bre  s eoilepsia e a s  pseudo. 
epilepsias* (sCrie d e  19 l i ~ d e s ,  professadas n o  Hospital d e  Rilhafolcs e m  1 8 9 5 -  
96). 1 8 9 6 ;  .O delirio d o  c iume*,  1 8 8 9 ;  * A consciencia e o I[vre arbilria. ,  
1898. 

(I)-*Para a execucZlo d e  conderlados B morte  nos  paiscs o n d e  sinda sub- 
s i d e  a p e n s  ultjrnr, h i  urn cerlo nlimero de forrnaljdades m a i i  a u  rnenos pa. 
vorosas Parem, todas essas formalidades e a propria ehecuclo, assomhrar lsm 
os  nossos antepassados, na Idade hledia, peia f6rma r lp ida  e benevola corn quc 
se pOe lbrmo 80s sofr lmsntos  do$ crimino80s. A s  rn inei ras  como entdo se 
nplicsva a pena  ultima, eram horrendas .  - Na Alemanha, 0 riu d e  nila traic3o. era dccapiladn, a formenfsdo e s s  

quar tc jado:  ern Frnnca, rn1erravarn .n~ v i v a ;  e, na lngiaterra, atavam o culpa- 
do s u m a  rhda. e esqnarlejsvam.no. Corn o tempo. ns ingidses subs t i tu i ram 
6s.k ullimo cas:lao par  o de cozer o dcIinqilrnte, sei.do o pr tmeiro  a soFrer 
icrneihante supiicio urn envenenndor c I ~ a m s d a  Ross, cor inhr l ro  do bispo d r  
Roriiester,  no  reinado d r  Henr ique  VJII .  

6 0 s  envenenndores c r a m  q u j s i  sernpre cnndsnadns  s gens  ~,ltinrg ; e .  
portantn, 62 inventaram 0s mais  terrlvcis Lorn,-ntos. Luisa lilahrc, quc ,  em 
1463, c n v c n e n o u  e m  Paris aesscnta e duas  r~ . iahyas ,  d s n d o  ihes a r s t n i r o  corn 
vtdro pulvi r iaado,  foi sentencinda a s&r rnetida nurnn calxn dr  fer1.o con, de. 
7 i i ~ i e i ~  yatos bT.li'oi,e expostn a uln f 6 e o  ICnlo. Q u i n d o  n s  a n ~ l n s i s  comcFaram 

a rnnitr.ir-be f u r l = s o s ,  devldo a* erres i iva  cnlGr, dteafosararn a riliva na m s r .  

fxm os ntili)icdi??ios logar para sequestrapSo dr hestns fcras. 
poryrre cl'ai s6 i~iria dano zi sociedade pelos ~ r e j r r i z o s  que fa) 
n?rJciu iic sequestrag,?~ importaf-fa para o fratanterrto dos aiie- 
riado- corl~rrr7s. 

.-Is coliiriilis peiiitei?cidr~as, rodeadas d e  todas .?s cautelas 
quc as possnrn fazer Iognres seguros de riefen~50,  constitoenl, 
par.? i~jiirl, o iu'enl c/z sequesfra#o para os cr,iriinnsos vile, de 
177cjdo i!lLfefinid0 e a o  rnenhr sinal de perfgo para a tociedade, 
n i  se der,erdo ir~teri~ar.  

.Sr~i nssiin defendcrenios o (>ovoado das frrils que  o assal- 
tam:  sd nssirrl corrsepiremos acabar-lhe corn a dnninfia 
rasa." 

r ive1  envencnadora, e mataram-na, s p d s  trinta e cinco minutas  d o s  mais  h o r ~  
riveis ~ o f r ~ r n c n t a s .  

eComo eremplo  d e  crueidade, pbdem comparar-se a0  que ofere. 
cerarn em FranFa os suplicios a que fbram candcnados  05 rPBicidas que ,  por  
tres vezes, atentaram contra e vida de Henrique 1'4, conseguindo, o ultlmo. 

0 p r i r n e ~ r o  deles. Barrere, sofreu  a arnfuta<ilo d e  u m a  d a r  m i o s  e foi. 
depois,  torturadd corn tenares  rubras ,  atormeritado n a  r6da, =, l innlmente, 
aueimada v iva!  JaPa Matel, o segundo,  foi submetido a [denticas casligos, mas 
em vez de o q u c i m a i e m ,  despedstaram-no, atsndo.0 de pes e mlu4 6s c i u d a s  
d e  q u a t r o  cavalos, qua. scm duvida ,  cada unr puxava para  so4 lado. Corn Ra- 
vaillnc, q u e  loi o uitirno, e o que consegrrlu sssass insr  o rei, a bsrbar idadedas  
verdugos  alingiu o c d r n u l o  Depoir d e  soErer a tortura, parecendu aos  juizes 
inauflciente cgatigo m%ndi.io esquartelar,  ro ts ram,  p o r  unamldade, que 0 rdu 
fosse metldc em chumbo derretido, 6leo e p e l  a Rreer, d e  miatura com cEra 
e enxafre candentes!  Que belos j u i r e s l !  

*Em Espanhn, o a  adliiteras, o s  nigromates e 05 m ~ e d e i r o s  falsos, c ram 
condcnados 5. foauefra; c o; de crime doutra  na ture la ,  rram arrojados s. urn 
panlano lodosa e ~ p e d r c l a d o s ,  rnorrendo no meio daii rnniores agonias. 

* h t & n q u i ,  o que s e  fazia n a  caia doa outros Vsmos agora P nosea. 
% E m  Portugal.  os adlilteros, o s  b r u ~ o s  e o s  rnokdeiros falsos, sofr iam 0 

su plicio da focueira. Aos r&gicidas, s l r i ,  senio ihcs reservava as crueldades 
infiir~gidns a Revaillac, nern por  ieso e r a  menos blrbara!  E 0 5  Tauoras, no re>- 
nado d e  D. Joie ,  g u e  o d i g a m - l i  n o  c6o ou n o  inferno, orrde ciuer que edtc- 
Irtn, se n i n  estiverem ern cisco.. . 

iDe penas  de oul ra  gtncra harin infinita variedade em Loda a peninsula, 
c z s  ~ n e n o s  berbaras  cotnsisriam em X G O ~ I ; , ,  06 i r in , inosos ,  e no set, rsfoia- 
Iner~tn ,  cot10 se eslolatn oi c9r1lriros ! 

!:E se alendrrnros <i Inrmnlidades, valia mais ser caree i ro  au quaiquer  
o u t r o  ar~irnnl,  porque  a csfljla era  feits por  nlrio durn ferro e m  bmsa, penn 

quo t a l n b c n ~  si a p l ~ c a v ~  5 5  B S C T ~ Y - I S  q u e  davam esc lndaio ,  e nos creados 
ac~.sadcs de r j p t o  A pen. d e  at,nires cuiu n u m e r o  oscilava entre 50 e 300, 
i lnnur!ha.sc aos ladrdcs ,  nos que ocuitnvoln escrnvos,  e i 5  tes lemunhas  perju- 
r,rz. O que bla+frrnasrc. ae n j o  i~udCsse  p n ~ m r  o dellto, era marcado cam urn 
Eerra i.rrr i,rs;p. A mais  e<trava=qnte d~ tudds as penas, e a inda  asrim a U I R ~ S  



W. Weyyandt, n a  sua obrn . P s i q ~ i a t r i a  Yorense, ( I ) ,  citando 
vbrios crimes perpetrados por epllepticos alcoolicos, q u e  exa- 
minou corno medico legista, ocupa-se da terrivei psic6se nos 
seguintes ternlos : 

d.4 e/>.'l&psia c~i?stitrr; 2 /isi'cc:se d e  rilnior irrlport:iilcia 
jnrt'dic;~, crrl prirrieiro 1og;zr pela nlarlifcstn telldencia dos  
epiiPpticos ;i jlraticvr artos deiituiisos; eiil segundo,  po1-qcie 
ss dificuidndes p a r a  ~1 sell diagr~i;sticn ind i i~c i l l  os leigos I IR 

nlaferia rr ;?fir ern ddrizfa a s  ;3firnrny.i,cs dos j3t.1-itos. Tar's difi- 
cuidades siio aur??entadas f7cia rnpidez coin q u e  se apr:ser;- 
tan1 e dessparCcern os nfnyries cpi;i,pticos, e j)orcji~c ;I con- 
drltn d o  enfermo parece  cnii?r~i8tamc.ilte iiol-rn.71 d f ~ r  a i l f r  nl- 
g u n s  cstndos d e  excepi;io .4 delir~q~ierlcia dr~rar l te  o /?nro.xis- 
,no coinrciai classico perfence 5s excepi.<ies; m;3s, em corn- 
pensagiio, d mirito f r e q ~ i e n t e  911e, dumi7te (7s esfados crepus-  
crriares, o epili!ptico perpe t re  ttfmta J o s  corltrs n ~.ida,  o /,uclor 
e a p m p r i e d a d e  (inc~i>dio). 

' A  deserg8o e urn delito prat icado rnri!tas vezes p n r  cpi- 
iPpticos drrrnnte os estacio d e  fugn ~rnpols~c,n;  sZo t;picos d a  
degencresc@i~cia ep/i+pf!ca certos delitos corno r.3ciiny'err?, 
rouhos, perjririo, etc  

Um outro psiquiitra distinto, tambem alemfio, Somnler, (2) 
cita-nos, com grande copia d e  pormen6res. o caso de unla mu-  
lher epilkptica e al~odlica que, tendo urn rixa com u n s  vi- 
zinhos, andou todo o dia bebendo grandes porc6es d e  alcool, e 
quando veio a noite, armando-se d e  u m  machado, assaltou a 
casa daqueles, matando cinco pessoas, entre as quals  uma p6- 
bre paralitica. Depois, indilererile ao aclo q u r  praticir-a, sen1 

benlvola, era a d e  desnudar os del~nqi ientes ,  cxponda os ao sol,  depois de 
untados, em todn o CDrpO, de mel. para qur a s  rnOacas e ~ n o s a u ~ t o s  n tortu- 
rassem. 

UTodas estas penas, c o m  o decarrcr do3 s&culos, foram substituidas pelas 
calks e trahalhos forcados. Ainda n o  s6culo XVII, en, P r a n ~ a ,  uma rnulher que 
foi acusada d e  urn crime repugnant?, foi atirada a urn p o ~ o ,  quedepoisfo i  atu 
lhada d e  pedras -*Penas a clue eram condensdn* n. delinqirenter nn Idnd? 
l e d i a a - J o s e p h  B r a n d i i ~ - ~ A  Trlbunar-Nova-York-29 d e  J ~ r l h o  d e  1933- 
An0 11-N.' 105. 

; l ) ~ d i t o r i a l  Labor, 5. A. - Barcelona - 1938 - pps. 3 1 0 .  311. 
(2)- -Kriminalpsychologie und rtrafrechliche Psychopathologic auf na. 

iurwissenschnftlicher Grundlage. - Leiprig - 1904 - pag. 82. 

cuidar de fazer desaparecer o s  vestigios d o  crime, embrenhou-se 
na floresta, 1130 sern primeiro lancar f8go i casa das suas viti- 
mas.  PrCsa no  dia inledlato, ao ser  interrogada, confessou o seu 
crirninoso feito com revoltante cinisrno, embora, algumas vezes, 
mais apertada com preguntas, se limitasse a encolher os ombros 
corn indiferenya e a responder: ,kNiio m e  lembro do q u e  fiz! 
Se matei f o ~  por ine quererem m a l ! "  

Este caso que  o ilustre medico alienista nos refere, B muito 
semelhante ao d e  J o l o  Antonio Lobo. 

Dubuisson e Vigouroux ( I ) ,  Fire(21, e Gross (3), citam-nos 
alguns casos identicos, em que  a epilepsia, agravada pel0 alcool, 
tern urn papel preponderante na prliica dos mais monstruosos 
crimes. 

Lrn7 e;'il4ptico --diz Rogues d e  Fursac, antigo director cli- 
n i c ~  dos Asilos do Sena e medico legista junto dos tribunais, 
no  seu .Manual de Psiquiatria -nSo der.e s c r  r:onsir-ieraclc, a h -  
soiutai17ci1te in -e~ponsnvel  seii.50 em q u a l y i ~ e r  riestes tr@s ca- 
sos: 1.0, s e  o acto qoe  liie e atribiiido foi perpe t rado  n o  decur- 
re? d e  urrl j>aroxisrrlo; 2.4 s e  f6rdeme11tc; 3.", s e f o r  idiuta 011 
irr~becil. Por6n7, se o ~ c t o  f i r  prat icado i7c11n i~itnrr.aio ;ucfdo, 
isto 4, f6rn d e q u n i q u e r  nc6sso; o inclir,id~ro q o e  ndo apresenfe 
q u a i q r ~ e r  siilai evidente dn ei?fr;trjiiccin7ento psiqufco, devers  
s e r  cnn.sidc'rario respoi7s;ir-e/, turldo e m  coilfa o seu carncter 
irrit:i~.el e inipii1si1.o que,  ern cleterrr~ii~aclas orcunstiiliu,as, 
pSdc s r r  d c  11ntrlr?s3 s nlcrcccr  iridoigEncin. Soh  o poilfo 
d e  14.si;l dn cnp.?cicl'ode crvii, urn e;,ili,ptic-o qcie 1740 dcve s c r  
dn r i o  jlilr i ~ i t c r ~ i i t o  set150 q ~ l a r l ~ l o  ;~presei l te  urnn pert~irb3<90 
incrlt2i l?err~?;tilcr?tc.. 

Pela descr i~5o  do crime d e  .Mi.stre> Lobo, e pelos seus in- 
terrogatorios, s e  confirma a nusci~cix d e  senso rnorai, a fnitn 
cle escrzjprilo rl:l ,7cf30 e 11-r-ilabiiid~de rnrirbidn q u e  caracte- 
risavarn o degenerado. 

111-.'Res~onssbilitC pCnale ct folie3.-Paris -1'311. 
( 2 ) -  ' L e s  vpilrpsirs ct Ics tpilcptiques .-2.8 edicio-Paris-1908 
( 3 )  . I<rirninalpsycholngir~ - 2.. edic lo-Leiprig-  1905. 
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Schiile, ensina que a n  cnracrer dos epil8pfrros uonsiste 
numa  extraordindrin irrihbilidade mdrbida, querhpidai~zente 
se transforma e m  actos i rnp l~ l~ i vos  Sc50 i i~div idr~os  caprrcho- 
50s. descolifiados, excitados contra si mes fnos  e con tm  os 
otrtros, t~rrhulentos, maus  ~risint>os, orn d e  unlw alegria cr~jjn 
cizusa mui fas  vezes i&vmr3m, ora de  uma depress50 exngera- 
da, agora l?rirnildes e con] tendenciris religjosas, logo orgu-  
Ihosos, dzlros e tnaus.. 

0 epikptrco - di t  Verga - faz.se notar, d e  nrdindrio, pnr 
urn caracter desigual e il7termitcnte. Extr&rnanrente imprrs- 
srondc,el e exqlrisifo, tor i~a-se  f,ici/mente impetuoso e coierico, 
pratica actos s em  reflexiio e sem med i ras  cons?qiiencias que  
deles prSdern derivar. A's  vezes, conserva.sc calmo c dhc11; es- 
!as q~rnlidedes porPm, sZn iilstdveis, e A mendr  cnrrsa desa- 
parecern, deixando surgir n verdadeirn caracter fundamell-  
fa1 do  individun.. 

J. Falret diz que  .n irritshilidade cnnsfitrje o fraro domi-  
nnnte do  cararter llabitua1 dos  epi!&pticos. Esfes doer~tes sZo 
gerBlmcnte desconfiadns, qrrestiortadores, dispostos d cdlers 
e nos ac tm  vinlentos pelos rniiis ligeiros rnotivos e, (is rezes  
mesmo, s em  rnotivns aprecidveis. 0 qrle sohretudo sc deve 
nofnr, a nosso ver, n o  caracter como no  es fsdo  intelectual 
dos epil6pticos 6 n extr&rna ~~arinbil idade d o  seu hrrin8r ou 
das suas disposiccies morais, segrmdo os momei7tos e m  que  
se observsm.. 

Em absoluta concordincia corn os etnlnentes tratadist2s de 
psiquiatria que acabamos de cilac, Tanzi elucida-nos: 

' A  nofa fu~ldamcr?tal 6 dada pei'? in~peti~o.sidn<je d o  ca- 
meter,  pel:+ excitahilitlade ernocion31. Os epiIc\ticos ti.m sem-  
pre fdceis a ira e a violeilcia, sendo ?fiergicirs e ti7uifils vc7es 
s e m  cscrripuin na a c ~ l o .  Ir rec;uietos, voIuc,cis, /@virm de  orrij- 
nsrin uma vidn agitaila, 9ue  e uma stir;+. t i e  nr-e~ltcras en7 
que  se e177penharn s e m  reftex;io.B 

DO CRIME E DA LOUCURA 

.p raro q r ~ e  0 s  seus actos o h e d e ~ a r n  a tendencias altruis- 
tas; guiam-nos,de ordindrio, fundamentais instinctos d e  epois- 
m a :  acPidez d e  dit~lleiro, desejos er6ticos insacilveis. Por isso, 
fhcilmente penetram rla crirninalidade : sdo epil6pticos muitos 
Iadrries, mr~i tos  assassinos e mu i fo s  estupradores.~ 

Lombroso, ao tentar a identifica~Bo do epileptico, do crimi- 
noso nato e de louco moral, baseia-se nurn considerAve1 na-  
mero de caracteres comuns  aos tr8s grupos de  degenerados. 

.Nos epileplicos-afirma o ilustre professor criminologfsta 
-predorninam todas as inclina~ijes ao crime, sendo, sobre- 
t r~do ,  notdb-el a irascibi!jdade, qua  B a c3u~3 mais freqijente 
dos atentados contra as pessoas.. 

0 s  caracteres comunsem queo cClebre criminalista italiano 
procura basear-se ao tentar a identificacko do criminoso-nato, do 
epileptico e do louco moral, 580, entre outros: qa   us en cia d o  
senso moral, que  traduz uma suspensao parcial do  deserlvol- 
vimento, e q u e  ex/)lica n5o s6 a crimirralidade, mas  a falta 
de remorso d e s k s  degenerados; a implilsividade e a pusila- 
nirnidade, atternando-se; a pregtri~a habitual, ii7terntitente- 
men te  cortada por crises d e  acfividade; e as  tendencias er6- 
ticas e alcodlicas, levando-os a actus de lux9ria delituosa e 
a f r e q u e n f a ~ s o  das ta6ernas.b 

Dissemos, 16go ao principio de nos ocuparmos dZste delin 
qiiente ( I ) ,  ignorar a sua filiaqao, naturalidade, estado e data 
do nascirnento. 

N&o sabemos, portanto, se a sua psic6se deriva da heredi- 
tariedade, a qua1 representa, indiscutivelmente, o principal pa- 
pel na gen8se da epil+psla, (2 )  se de qualquer d o c n ~ a  infec- 

(1) - Pa. 196 desta obra. 
(2)-  SElemenlos de Psychiatrla,, d o  Prof.  Jul io d e  Matas - Pcrb- l g l l  

-pas. 463, 464. 
UKraepelln afirrna que 870) .  dos c a m s  em que a anamnese p d d e  eetabele- 

cer.se ex~ctarnentc, sio lribul&rios desla causa: Weigandt eleva esta cifra a 
90". ,. A hereditaricdsriu 6 muitas venes nevropdtica : mals d@ 25'!0 d o s e p l -  



joAo ANTONIO LOB0 

ciosa contraida na  inflncia, (1) da sifiIis, de qualquer f t ~ n ~ c i r  
cerebral ou traurnatismo cranenno. 

PorPm, da f6rma como ele praticau o seu repugnante cri- 
me, das suas aber ra~6cs  sex~~ais ,  da sua inveterada predilec- 
$So pelo alcool, da sua irritab~lidaiie mdrbida, ausencia de 
senso fnoral, falta de  escriipulo na accBo, e acentuada an>rlc+sia, 
concluimos que, JoSo Ant6nio Lobo, era portador de  uma neu- 
ropsicdse: ~pfldpi3ia. 

JoZo Antonio Lobo faleceu na Penitenciaria de  Lisboa, n8o 
chegando a cumprir a pena de degredo, em 18 de Setembro 
de 1896. 

l~p t i cos  descendem d e  pais qucr  tambem epil6pticor, sue r  histCricaa, neuraotC. 
nicos, choreicos, slienados e criminosos, ou teem doente* dcstes na ascenden. 
cia colateral {Vv7cigand0. 

A heredifarieriade C outras vezes t i jx ira:  21"!" dos epill.ptiros procrdem 
dlrhctarnente de afcoolicos, segundo Wildertnuth ; Weignndt eleva a propar- 
cia 250,", e os trabalhos d e  Seppilli e Otholenghi faitm pens l r  que  esta ri. 
fra flca ainda lquern da verdade. A jdodc avancnd:i dos progenitores ou a des 
p r o p o r ~ i o  das suas idades d Cpoca da procrcac3a, constitue averlpuldamente 
uma causa d e  epil6psia. 0 rnesmo se afirma da ri,n9anpiiinrdnd?. 

.De unr n ~ o d o  geral, p6de d i z e r ~ s e  q u e  todos as doenras capares de colo- 
carern urn do5 progenitores ou  08 dois em ~ n a r l ~ f e s t o  cstadu de infcr iar id~de 
fisiol6gica i l o  cansaa pred~sponentes  da epilCpsis doa filhos. 

. A  prccocidadc corn que a epil$psis dc ordlnPrio rriornpe e a ptesenyn 
de estigmas fIqicos de degcnerescrnriil na rnaioria do* eprlepticos ple~teiarn n 
favor da naturCsa canetitucional desla nevropsicbse (Wciyandt. Lombroso'..  

(I) --*AS doenca.7 infecr:osss da infjncia pddem, por  interrnedio d r  le- 
sacs residuais do  ckrebro, provocar a epllCpsia A sifiiis, os lomores cerel,r:rir, 
08 traumaf,smos craneanos, e na ordem dos venetros, o zrbsrrlta (Mapnant. 
sSo causas dctcrmlnanleg da nevrose., 

Virginia Augusta da Silva 
(Homicidio por envenenamento) 

(1 860.1897) 

Aniecedenies da criminosa - Casamento rorcado - Sifilis e 
outras cnscrmidades-Premeditando o crime-Cumplicidnde 

dc uln rniserPvcl- A duvidosa boa-fC dc urn droguist&- Ar-  

s e n i c ~ ,  sal de a r ldas  c outros venenos famosos - A desco- 

berta d o  crime - Inveitigacbei ~o l i c i a i s  - A confissilo dr 

V i r g i n i a  No  t r i b u n a l  A sentrnqa - Urn capitulo do  llvro 

I Psic~uiatria Social I do  Doutor Luis Cebola - Ohservaqao f i .  

si6iogo.descritiva - Observa<Po ilntropometrlca - Considera. 

cdes e Conclusdes. 



E M  16 de Fevereiro do ano de 1896. a l>opulaq5o da pacata 
vila de S. Pedro do Sul foi alarmada com o aparecimento 

de urn c a d h e r ,  que mais tarde se reconheceu ser de Joiio Bento 
Junior. ali residente, casado com Virginia Augusta da Silva, 
de quem estava separado e que vivia err1 Lisboa. 

0 s  jornais noticiaram lacdnicamente o facto, que lhes fBra 
transrnitido por telegramas dos seus rorrespondentes naquela 
vila, o administrador do conc&lho in~ciou imedigtamente as 
suas investiga~des, por suspeitar tratar-se de umcrime, e a po- 
lIcia d e  Lisboa, a pedido daquele, lnterveio no  caso, prenden- 
do, dias depois, a mulher do morto, apontada como autora do 
crime, por seu proprio cunhado e cGmplice, Joaquim Rodri- 
gues da Costa. 

Antecedentss da erlmlnosa - Casnment~ for- 
pado. - SWa e onbas ealermldadbs. 

No dia 25 de Fevereiro de 1860, foi exposta, na cidade de 
Vizeu, uma creanqa de sexo feminino, que, no  dia imedihto, na 
pia baptismal, recebeu o nome de Virginia. 

Uma farnilia daquola cidade, con1 filhos, recolheu-a e 
creou-a sob os mais severos preceitos de moral, como se fosse 
filha Iegitima. 

A sua infencia decorreu n6rmalmente, sem a minima 
doenca, e dos 13 para os 14 anos apareceu-lhe, precbcemente, 
a evoluqHo ovariana, tendo, dos 12 para a s  13, a primeira visita 
do fluxo fisioldgico catameniai. 

Desconhecendo, por a sua pouca idade, o fandmeno, Virgi- 
nia banhou-se nun1 pequeno poco e suspendeu o molimen, 
que  s6 reapareceu dias depois, com o auxflio d e  vlrias bebe- 
ragens receitadas por u m  dos medicos da localidade. 

Requestada com assidilidade por alguns rapazes que  fre- 
qiientavam a casa d3s sells pais putativos, Virginia despreshra 
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sempre os seus galanteios, at& que, aos 17 anos, aceitou a cdr- 
te de  urri individilo de norne Jvau Bentu Jur~ior  qua, f a z e ~ ~ d o -  
lhe virias promessas d e  casanlento, a desonestou. 

Consurnado o feito, aquele corneFou a afastar-se dela, pas- 
sando nlPses sem Ille apnreccr, e ela, sentindo -se grivida, por 
entre lagrimas comunicou a fani l ia  que  a recolhbra a sua de- 
sonra, declarando terminantemente que nSo aceitaria para ma- 
rid0 o seu sedutor, poi5 jamais poderia afeicoar-se a ele. 

Porem, aquela, niio se conformando corn a s  afirmaqoes da 
jovern, e fie1 aos ssos principios da ~noralidade, mandou pro- 
curar JoZo Bento Juniore  impoz~ lheo  casamento, ameaqando-o 
corn a cadeia se, porventura, s e  esquivasse a cumprir o seu 
dever. 

0 casamento realizou-se e m  5. Pedro do Sul, contra a von- 
tade de  Virginia, e, confirmarldo-se a mixima de  Balzac:(l) H d  
casanleiltos que s5o corrio o crgrne: ijuairlucr coisa 0s   fa^ 
azedar-% Virginia, que n i o  conseguira afeiqoar-se a seu mari- 
do, nao obstante ja haver nascido urn filho, que ela propria 
arnalnentava, alegou a circunstincia de joXo Bento Junior tOr 
urn terr~pcrnrr~cnt<r rXcess ic -amrn tc  g e ~ l ~ f a l ,  oposto ?i eua  com- 
pleigio, e que  el3 aiirlnava muito a desgostar, e pensou aban- 
donar o tar conjugal e procurar angariar o seu sustento como 
a m a  de  leite. 

Avisado do sau propbsito, aquele cornefou a dar-lhe Iliaus 
tmtos, agredindo-a uma vez corn um pontape no /lypc,g9sb-io 
est[~~ertfo, pouco nlais ou menos pela regiho ovariana e anel 
inguinal. 

Esta agress5o brutal mais depressa a fez abandonar o lar, 
deixando o marido e o filho, tendo @ste apenas on7e m&scs. 

Fugindo para Lisboa, aqui tonlou conta de uma crianqa para 
amzimentar. mas, o seu estado de  fraquPsa geral era tLo grande 
que teve de  desistir. 

( 1 )  - Hnnoralo  de Balzac, cClebre escritor fiances, naicido em Tours, n o  
ano 1799, autor da -Com&dln Hnmann,. serle du romances notiveis, apessr. 
di ccrtas irnperieicbes de estilo e de minilcia de algumas descrifbes, ~ e l a  oh.  
servacao, sentimento da realidad?, fecur~didade de irnagina~ao e piniura fins e 
profunda diia paixbes  I>urnanas; o c  principais desses romances sho: lEug&nia 
Grandel,, * P s i  Goriota ,  * A  procura d o  Absaluto., -1lusijes I'erdidas-, e - L i r i o  
do  vale-. Morreu ern 1850. - D. P.  I .  -Jaime dr Sbguier - Porto - 1928 - 
p a .  1301. 

A todos que Ihe preguntavanl o motrvo porque havia dei- 
xado o marido, alegava os maus tratos que  ele lhe infligia, 
n6o manifestando o rnen6r sentimento de saadade pelo filho. 

Todavia, sempre ficou envolv~do em misterio, se Virginia, 
teria inventado aquela justificaqHo para a considerarern vitirna, 
e n2o verem nela, na sua pervonal~dade histdrica, qne ela se  
esforqa\ra por ocultar, urna ieviana que  abarldona o n~ar ido e 
urn filho de  tenra idade, para, mais livrernente, s-tisfazer a s  
suas paixdes libidinosas. 

Depois de algumas semanas de pernianCncia e m  Lisboa, 
Virginia Augusta da Silva conlecou a ser assediada con] pro- 
postas ainorosas de varios individuos a quem ela s e  nao mos- 
trava jndiferente, acabando por aceitar a que  rtlais Ihe seduzia 
e lhe era dirieida por o dano d e  uma casa de  hospedes, situada 
no  3." andar do n.' 1'3 da rua dos Fanqueiros. 

Porkm, a d u r a ~ z o  d6ste faux ~ n e r ~ a g e  foi bastante efAmera, 
por reconhecer que ainda nLo era aquele o seu homem idea:, 
e muito menos, nos seus sonhos d e  mulher leviana e ambi- 
ciosa, desejosa de  ostentar lux0 e joias d e  valor, havia ideali- 
sad0 algurna vez o ser dona de  casa de  hospedes, em que bstes 
rareavam, o dinheiro n8o sobejava e a mis6ria rondava. 

POI nesta ocasiLo que  Virginia foi contaminada pela sifilis, 
e Ihe c o m e ~ a r a  a aparecer enfermidades que eia desconhecia: 
sofrimentos uterinos de  cametar grave, sendo nccessiria a 
aplica~Bo de desinfectantes energicos e cautirios para trata- 
mento de chagas e corrimentos abundantissinlos, tudo isto 
con] irregularidades menstruais 

Com ts tas  enfermidades, vitirum outras manifestaqdes nfi0 
menos irnportantes, segundo o exatlle (1) a que  procedeu na 
criminosa o ilustre medico aniropologista, dr. Francisco Ferraz 
de MacPdo, que  transcreven~os n;\ integra: 
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<Aba/o alveoiar dentario, obrigando-a a tirar todos os 
dentes; 

=Cor~juntivite i;franuIusa na pblpepra inferior do olho es- 
querdo, precedendo uma ;rife corn derramamento na oQnlara 
anterior, e keratite corn tal intensidade que, ernbora os cuida- 
dos empregados, n8o foi possivel evitar a aderkncia da iris, e 
uma lvve fac&ta corn opalinidade da udrnea transparente, dei- 
xando a luz peneirar s6 por fendas, e, portanto, quisi perda  
total dn visCo deste org80; 

dnflan?asiio grral do couro cabeludo, alterando os bul- 
bos pilosos, deterrninou-lhe rhpida queda total do cabslo, dei- 
xando umas vagas Farr~pas aqui e ali, em logar das abundan- 
tes e bonitas trancas ; 

~hfctrorragias seguidas constantemente de amenorreas, 
provenientes de uma melrlte crdnica, conservavam o orgSo da 
concepqao nurn tal estado de sensibilidade, de vulnerabilidade, 
de superercita~Ho, que acordava corn impetuosidade ao mais 
leve toque, quer por trabaIho domkstico desusado, quer pelo 
uso do coito, ainda que moderadissirno; 

~Aparelho gastro intestinal, vivendo em prolongadn nto- 
nin, sendo o seu alirnento favorlto caldos, ch8 e ~..inlro. e esta 
pobre ingesta seguida de uma excreta quhsi hebdomad&- 
ria; 

.Anel inguinal esquerdo foi urn dia fraqueado por urna 
pequena forqa, resultando dai urna hernia estranguladn, que 
chegou a fornecer todos os caracteristicos de grangrena, e 
serfa fatal se uma delicada taxis nio viesse p6r t&rrno As ddres 
e febres violentas durante tres dias, precisando a intervenqso 
de urn aparelho conlentivo persistente, afim de prevenir a re- 
petiqio: 

.Em contraposiqiio ingesta insuf~cienfe e uma pobre cir- 
cula@iO, manifestava-se uma vihratilidwde nCrvosn vio/enta,pri- 
vando-a de un1 sdno repnrador e da pacifica~Zu normal, 
quando era surpreendida pelas mais leves contrariedades da 
vida, de onde se originavarn turbulencias intimas, acompa- 
nhadas de cefalalgias, deliquios, torpores, esqu8cimentos, etc ; 

XFinalmente, sentia toda a s6rie especial de fen6rnenos 
nervosos, at@ ao ntaque legi'tirnsmente histbrico, repetido vb- 
rias vezes em curto espaco de tempo. 

~ConvBm advertir que os feiidmcnos patoldgicos proce- 
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dentes, foram-se d e s e ~ ~  volven do grnda tivamen te no percurso 
de muitos anos, at6 Fevereiro de 1896, crescendo sempre de  
~ntensidnde os uterinos e ~lervosos.. 

Depois de abandonar o mister de dona de  casa de h6spe- 
des, Virginia Augusta da Silva, que ao mesmo tempo nSlo era 
leia, comecou entBo a conquistar, com os seus smrrisos e olhares 
lascivos, urn conceituado comerciante da nossa praqa, jB de 
avancada idade e com fortuna, que se deixou prender na ar- 
madilha. 

Foi entLo que ela comecou a desfrutar uma vida mais 
tranqiiila, e a ver rsalizada parte da sua ambiqso: ostentando 
valiosas joias, trajando s&das e veludos, dando largos passeios 
de trern, e tendo camar6te permanente em alguns teatros. 

0 seu novo amante satisfazia-lhe o seu men6r desejo, e 
Virginia, embora o nLo arnasse, de mod0 algum queria perder 
a sua conveniencia. 

Tornou-se altiva, irnpulsiva, dificil de contentar; e apagou 
da mern6ria o rnarido e o filho. 

Premeditando o artme - hmplicldade dfi MI 
missrbvet-A dnvidosa boa fb  de am dromMa. 

Madame de Genlis (1) afirrna, numa das suas mbximas, que 
-junto da mulfier verdndeirarnente per&-ersa, o Lovelace m a ~ s  
canalhn e mnis sedufor nHo pnssa de um simples caloiro*. 
Assim aconteceu corn o novo e opuIento amante de Virginia 
que, seduzido ao extrcmo por eIa, acreditira fiklrnente que ela 
era solteira, vit~ma de um m~serPvel que a desonesthra. 

(I)-Escrilorn irsnctsa, de grende mirito, autors de v6rias obras r8bre a 
educa~ao Nnsceu no an0 1746 e faleceu no de 1830. 
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Como era livre e nHo desejava que  os seus colPgas censu- 
rissem o eie ser amantisado, conleqou a evitar andar publica- 
mente corn a Virginia, e alugou-lhe o ierceiro andar do n.' 12 
da rua dns Fanqueiros, mobi1and~-o principi.scamente, e onde 
passou a viver maritalmente com ela. 

Assim decorreram sete anos, at6 que  ele, j i  convertido ern 
autdmato nas maos dela, Ihe prometera legitimar os seus amb- 
res, solicitando para isso a sua certidHo de  idade ao cartorio da 
igreja de  Vizeu, onde ela fbra baprisada. 

A perversa comeqou entao a meditar que o marido era 
u m  obst&culo para a realiZa~H0 do seu ambicioso plano, e de- 
cidiu libertar-se dele. 

Durante dias, o seu cerebra procurou encontrar o meihor e 
mais rjlpido process0 de triunfar, e a sua perversidade aconse- 
Ihou-lhe um assassinio. 

Para pa-lo en1 pritica, era necessario ir a S. Pedro do Sul, 
onde ele vivia, e de  mod0 algum eta desejava que a vissem 
ou soubessem da  sua estadia ali, pois, certamente, Ihe atl.ibui- 
riam o crime, ao encontrbretn o marido morio. 

Acudiu-lhe a menloria o nome do seu cunhado, Joaquitn 
Rodrigues da Costa, casado corn uma sua irmH putativa, e que  
vivia em S. Joao de  Lourosa. 

Sabia que  i.le passava bastnntes privacdes, que  tinha nu- 
nlerosas dividas que  dificilmente poderia saldar, e, conhecendn 
o seu caracter egoista e arnbicioso, nBo Ihe custou acreditar que 
ele .se prestasse n ser seu complice, a troco d e  uma avultada 
sonla que ela lhe daria, ap6s a consumat$io do crime. 

Ao seu espirito nso esqueceu o minirno porrnendr para 
que  a s  suspeitas nHo pudessem recair sbbre ela, e por isso in- 
curnbiu um vizinho seu, o droguista Leopoldo SimOes, de es- 
crever a carta ao cunhado, prevenindo-o de  que  necessitava 
falar-ihe urgenteniente. 

Joaquim Rodrigues da Costa chegou a Lisboa no dia 12 
d c  Fevereiro de 1896, indo hospedar-se em casa da Virginia, 
na rua dos Fanqueiros, onde @la, na manhL do dia irnediito, 
lhe propoz o seu crirninoso piano, cornprometendo-se o mise- 

ravel a executa-lo, cnnl a prornessa de Virginia Ihe pagar todas 
as  suas dividas, na impori%ncia de duzentos mil reis, e fixar- 
lhe unla mensalidade logo que s e  realizasse o seu casamento 
com G col-llercia~~te. 

Era, porCm, necessirio escolher o gknero d e  nlnrte a dar 
ao marido, e Eoi Joaguirn Rodrigues da Costa que  alvitrnu que  
o infeliz fosse envenenado, corn o que ela concordnu absoluta- 
mente. 

Voltou ellt8o a lembrar-se ndvarnente dodroguista Sirnbes, 
a quem o comerciante havia enlprestado dinheiro para s e  es- 
tabelecer no n 0 30 da rua Nova de  S. Domingos, e escreveu- 
lhe uma carta, que o cunhado se ellcarregou de  entregar-lhe. 

Quando aquele apareceu, Virgitlia pediu-lhe quinze mil 
reis emprestadns para pagar o regress0 do runhado a S. Pedro 
do Sul, dando-lhe em petlhor unl cnrdln de  ouro, o que cau- 
sou uma certa estranh&saao droguista, por saber que elavivia 
bem, graCas B excessiva generosida.de do comerciante, e, quan- 
do ele supunha que  era s6 isto que  eta queria e fa j A  a reti- 
tar-se, ela, chamando-o de  novo, pediu que  Ihe enviasse nodia 
seguinte, d e  matlh3, urn veneno etlPrgico para nlatar ratos e 
baratas, pois que - afirmava - -tinha a casa ir?vadidn por t5o 
nojrnfos Diuhos*. 

0 droguista pronleteu aceder ao seu pedido, e nodia ime- 
dii to fui ele pr6prio q u r  st. apresenluu em casa de  Virginia, 
levando urn pequeno frasco contendo uma porqao de liquido, 
dentro do qua1 despejou um pouco de vinho branco, que pediu, 
observando que  ~bnstarra urns i.o!h@r das  d e  sdpn daq t~e l e  
liqlrido para metar r3pidnrnente qualqrrcr pessoa.2 

Fste veneno, segundo o Lenpnldo SimBes mais tarde de- 
clarou ao seu interroyado na policia, fbra composto pot ele, e 
continha 10 gramas d e  arsbnico e de  sal d e  azedas, e algunlas 
de  pd. d r  prdra polne, para 17Qo st. /~e!-orher o que era .  

E nHo obstante esta a f i rma~ao  que sublinhamos, este ho- 
mem, que foi um segundo cilrnplice de  Virginia Augusta da Silva 
na tragedia de  S. Pedro de  Sul, que 1120 achou excessivamen- 
te violento para matar rains e baratas unl venenotSo enPrgic0, 
afirmou, corn urn cinisnro revoltante, ti.-lo manipulado na me.  
ilprjr das jnterl~fies, proccder~do de verdadcira boa f6. 

E houve quem o acreditasse ! 



VIRGINIA ALIGl.TSTA DA SILVA 

Arsenlco, sal de a ~ l d a s  e ontros vensnos fa- 
moeoa -A descoberta do erlme - Inveetiga- 
pees polleials 

N o  dia imediato, 1 3  de Fevereiro de 1896, Joaquim Ro- 
drigues da Costa partiu para S. Pedro do Sul, corn a consciCn- 
cia tPo tranquila corno se fosse cumprir urn dever. 

Sorria-lhe a promessa de sua  cunhada, e antevia jA a sa-  
tisfa~Lo que  experimentaria ao receber a mensalidade que  ela 
lhe garantia, logo que se desernbaracasse do marido e casasse 
corn o comerciante com quem estava amantisada. 

E palpava o bolso do casaco a verificar s e  n8o havia per- 
dido o frasco corn o veneno, o famoso veneno que a libertaria a 
ela do homem que  lhe servfa de estbrvo, e a ele, dos crGdores, 
conforme tambem Ihe prometCra sua  cunhada. 

Com ironia, cgrtamente desfrutando a sua  ignorincia, o 
Leopoldo Simbes havia-lhe dito, ao riclamar a sua excelente 
cornpos i~do  venennsa, que ela era muito superior aos cClebres 
Vinho dos Brirgias (1) Vetleno dos  MBdicis, (2) e A6ua Toffa-  

{I) -Poi  nos flns do  Seculo XIV que princlpiou a conhecer-sc o V#niio 
iios Borgins, urn vinho perfurnado, de arama dclicado. dulcissirno, emhriaga- 
dot ,  mas a0 mesmo tempo terrlvel e mortllero. Ficousempre envolto em mis. 
tbrio o nome de qucm 0 inventoil. e quel a B n p  composi~Ho. Segnndo 0 9  mc. 
1ho;es autore;, consistla a sua base nuns p i i s  brancoi, rnurlo sernclhznfes so 
sssucar, mas de efeitas deciaivos. Como a eorte tcm, em algumas ocasidcs, ca. 
prichos raros e trkudcs Sangrentas, os quc tanta vea e corn tanta fel ic td~de ha. 
viam maneiado esse vencna, e a quc puzeram o seu nornc, acabarsm por ser vi. 
timas d o  mesmo. Alexandre Vl foi vltlma do  r i , i l~o dvs Er;rpioi.  Ccsar Bdrgia.  
scu lilho, que com tanta habilidade se scrvira desse veneno, assim como sua 
nrmP, a forrnasissima LucrCcia Bdrgia, tet'e nesse dla a feliz ideia de misturar 
kgua com o vinho, e isto, junto corn a sum mocldade e a sua naturlsa robusta, li .  
vrou.o da morte, n l o  sem aofrer urna doenca grave que Ihe durou perto dun, 
ano ( 1503 )  - M. B. - Pernandcs Costa- Lisboa - Val. 4.0-1908 - pgs. 78. 

(2) - Alguns historladores atribuem o C'cneno dos Mtdiris a urn perf=. 
mlsta da rainha Caterina d e  MCdicis, chamado Reynier italisno como eles, e 
outrog, 80 seu medico Mlron. 

'Cetarina de Medicis era lilha d e  Iourenfo de MCdic~i. Casada no ano 
de 1533 cam a delfim d e  Franga, depols Ilenriaue 11 de Fran$a,foi tutora e 
regentc, pcla mortc do  seu primogCnito, de seu filho sepunda Carlos 1X. Mu. 
lher rstuta, hnb~lissima, rmbiciusa, sem cont.ic$€.es rcllgioars, indiferente ao 

i7a (I), venenos famosos que tanta vitima causlram, e d e  que  
aquele jamais ouvira falar. 

0 seu primeiro cuidado a o  chegar aquela vila, fBra procu- 
rar imediitamente o JoLo Bento, ainda primeiro do que  ir a sua 
casa ver a rnulher e os filhos. 

Todo o interesse do miserivel consistia e m  liquidar com 
rapidez a missPo de que Virginia o havia incumbido. 

E foi bastante contrari5do que  soube que Jo%o Bento Jdnior 
ago s e  encontrava naquele dia em S. Pedro do Sul, mas sirn 
em Oliveira de Frades, para onde tinha partido na vCspera. 

Arranjou urn p e d a ~ o  d e  corda, comprou uma garrafa cow 
vinha, dentro da qua1 despejou o veneno fabr~cado  pelo Simaes. 
e pb-la a tiracoIo, partindo sem perda dum instante para Oli- 
veira de Frades. 

Ao chegar a esta vila, e l6go que encontrou o JoPo Bento, 
disparou-lhe $ queima-roupa: 

-Trago-lhe urna triste novidade, cunhado! 0 seu filho es- 
t P  muito mal, e deseja v&-lo! 

- 0 meu Filho?! - excIamou dolordsamente surpreendido o 

bem e ao mal, iutou corn os catdiicos e os ptotcstantes. realizando o terrivel 
lance conhe~ ldo  na Historia pela Node de Barto/orrieu.Supde-re que  o C'e,ieno 
A,.' M P d ~ c i s  consintia numas gdtas que, caldas snbre uma f16r, a murchavnm ; 
numa iaca, envenenavsm tudo quanto ccm ela sc coriassc: numav6la. ~nfeccio. 
nava o fumo que dels saia, e depositadas nurna fruta, vinho ou manjar, tor. 
navam~no rnortlf&ro, sem d e ~ x a r  atraz d e  si vestiglo algum. Era ant lo a carte 
d c  F r a n ~ a  uma reunI3.o de galanteadoreg. d e  voluptuosos, de libcrtinos, de  
cnnspiradores, de intrigante- pnlltlcos, de ~nirnigns mortals, mas n lo  de cars 
descoberta, que realizavarn nn sombra as mais crucir vinganqas. Catarina de 
Medicis foi a alms de centenas de intrigsa tenebrasas. Representava, dlr  0 

ernisente historiador Geaar CantU, a politica paga do  seu rPculo ; e sc as Buas 
a c ~ d e s  gadiam ser  desculpadas pelas {cis desumanas da politica, jdmais o se. 
rEo pelns mais altrrs da moral. A flbr, a lure, o lenco, o perfume, urn object0 
qualauer ofcreeido por Cmtarina de Medicis trariam consigo perfgo de morta. 
Dni, as suas numerosas vitirnas M. B. - Fernandes Costa - Lisboa - Vol. 
4.O - 1908 - pgs. 79 

(1 ) -~m meados do  sEculo XVII, spareceu a tsmosa B g u n  Toffana.-70ffa. 
nn ou Tnf~ . .~rmn,  era uma rnulher de Paierrno, que alguns supdern dama de 
alta categoria social, que tomecou a espalhar em Ndpoies urnas pequenas Oat. 
rafas corn a eiigie d e  S. Nicolau de Bari, razlo pela qua1 foi chamada indistin- 
lamenre &oa dr S N ~ C O I X I I  d e  iizri, AEua ? o f f i n g  c Apvn de ivdpoies. Estn 
. ~ Z L I ~  Serviu rnara\,iihosarnente as mulheres cansadas do5 maridos ; e tal eS. 
c3ndaio produziu, que a Toffana fa1 encerrada numa prisPo por toda a vida. 
Outros assepurarn que. para se livrar da justiqa, se retlroil para um convento, 
onde vlveu no maior oecr2do Outrn siciliane, Jeronirnl Spada, possuidorn do  
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pnhrt! Jolo Bento, n%o desconfiando da ar~nadilha que o mise- 
ravel lhe preparava. 

- Sim, o seu f i l h o  repetiu o cClmplice de  Virginia, sem se 
trair-.Vim proposithdamente de  S .  Pedro d o  Sul para o avisar. 

-Bern; vanlos lL!-disse Jo'do Bento, que era bastante ex- 
tremoso pelo filho. 

E ambos encetaram a marcha, estrada fora; Jo jo  Bento, 1110- 

vido pela ansiedade de  ver o filho, e o Rodrigues da Costa pen- 
sando na melhor oportunidade de  praticar o crime. 

A meio caminho, o marido de  Virginia sentiu sdde, e la- 
mentou njio haver ali uma taberna onde pudesse beber. 

Rodrigues da Costa exultou. Era esta a ocasigo propicia 
de  veriiicar se  o veneno fabricado pel0 droguista SimBes era, 
na reaIidade, tBo bom como ele Ihe dissei-a. 

E oferecell, apresentando-lhn a garrafa: 
-Tem aqui vinho, se quizer! 
0 JoLo Bento aceitou, bebendo at6 saciar a sede. 
Poucus minutos depois, enlividecendo, coberto de  su6res 

5egred0 da sua conlpatriota, levou o para  Roms, onde uma mulher, dcpoia de 
envenenar o marido, descobrlu a seprCdo ao confessor, c a Spadn toi press c 
enforcada. 0 ltaliano Erili,  que cntendia u rn  pouco d e  quirnlca, e o bo t~c i r io  
a lemio Glazer, srrulnados pelas suss rxperiencias em busca da pcdra DlosoS.sl, 
cunheceram o srgredo, nnalisando o veneno, e fevaram-no pars Paris. Or ci.le. 
bres crimes de Madame Voisin, d a  rnarquesa dc Brinvillicls. de Sainte Crnix 
e outros, despertarnm as  suspeitas da justisa, e Erili o Glazer foram encerra- 
doe ma Basillha. A Asu? 7'offzzna parece que consistia n u m  liquid0 t rsnipa-  
rente, cristalino, sem saber nem cheiro. Cinco ou seis ytjtas, ministradas a 
tlm individrio, iam.lht rnlnando lenlamente a saude, fazendo desapareccr o 
aprtite e produzindo : prirneiro, uma sede abrasadora ; depois, D abatimento, 
o ttdlo pela vida, o aniquilamento e a consumac5o Adrninistravam.se as dd. 
SCS,  segundo s t  queria que os efeito4 fossem rnais ou menoi  r ipidos.  A mor- 
te atribuia.se, geralmente, a uma d o e n ~ a  ordinlria. As vltirnas causadas pels 
:lSiia Toffann, mais espalhada, pelas Condicdes das suas  pussuidoras, que o 
L'znlzr3 dos DdrgrilS e 0 I'encno <lo.; ~l l l i i ios ,  calculam.se em maior nfirnero 
d o  sue as prndrlridas p ~ l n  pestc. 

0 s  cumpostos da ili-u.1 Toffono, dir.se Que eram o 'acid0 arsinico mjstura- 
d o  corn o sumo duma  planta slmples, o .li~tirr/i,i?o,n cvrn?,alor-ia. NBo falta 
quem assegure que tambem se encontrou corn estas substPnciaa o sublimado 
corrosive. A alqufmia, procurando a maneira de fazcr o ouro, purira  en, 
moda o arsCnico sulfurado amarelo, e o rosalgar, arsknico verrneiho, pela sua 
analogia corn o precioso metal. Assegoram prsves histcriadores que a ..i,!nn 
Tf , t ' fa ,~n  foi, n l o  56 empregada pelos particuiares, os magnates e os rcic, romo 
tambem por soriedades secretas, assirn como o V o ~ e i i o  dos hlcdicii e o t i -  
n!~,. d o s  iiCr;arns, cujo segreda consepuiram descobrir. - hl .  B. - Fernandes 
Costa - Lisbos - Vol. 4." - 1908 - pgs. 79. 
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frios, e turvando-se-lhe o olhar. cambaleou e caiu no s610 ago- 
nisante. 

0 farnigerado cfimplice da VirgInia esboqou u m  sorriso de 
triunfo e afastou-se do  local a plssos rspidos, levando a gar- 
rafa. 

Ao chegar a casa, sem quaisql~er remorsos, segundo Ble 
prdprio confessou depois, beijou a mulher e as  filhos, nada lhe 
dizendo do  seu nefando crime, e dormiu o resto do dia tran- 
qiiilan~ente, 

Na manha do  dia imedisto, 15 d e  Fevereiro, uns campo- 
nBses que passavam na  estrada que liga a pequena povoa~Zo 
de Mossamedes a S. Pedro do  Sul, encontraram o cadiver de 
urn individlio que, ~medihtzmente, reconheceram ser o do novo 
criado duma propriedade em Oliveira de  Frades, chamado JolIo 
Bento 

0 desgraqado n8o apresentava qualqller ferimento, mas 
a sua expressgo-olhos desmedidamente abertos e vitreos, a 
bbca aberta e descaida s6bre o Iado esquerdo- revelava que  a 
sua morte havia sido horrorosa 

A noticla do  caso correu de  povoaqZo em povoaq%o, e os  
rurals qile ~ncont raram o cadaver, apressaram-se a comunicar 
a ocorrincia ao sr. Jodo Homem, ao tempo administrador 
daquele conc~lho .  

Imediatamente esta autoridade iniciou as suas diligencias, 
suspeitando, pela posiq5.o em que o cadiver fbra encontrado, 
tratar-se de  um crime. 

Feita a aut6psia. os mPdicns que a esta procederam, decla- 
raram no seu relat6rio que a morie se dera em conseqiiencia 
de  urna hernorragfa cerebral, sendo as visceras enviadas para 
a Escola Medica do Porto,onde foram examinadas pelos mkdi- 
cos, drs. Jose de  Magalhles e Ferreira da Silva. 
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Sem urn momento de des5nimo nas investigacbes enceta- 
das, conseguiu o administrador do concelho averiguar que, na 
vespers do dia e m  q u e  o cadaver fBra encontrado. urn indl- 
vlduo, que  dissera ser  d e  Vizeu, aparecira em S. Pedro do Sul 
a procurar o Jo%o Bento Junior, sendo mais tarde visto com ele 
na povoaCZo de Mossamedes. 

Pelos informes obtidos, ordenou q u e  procurassem o tal 
individuo, q u e  era o Joaquim Rodrigues da Costa. 

Este encontrava-se e m  casa, e, ao darem-lhe voz d e  prisso, 
nil0 revelou o mendr  espanto. Apresentou-se.at.6, sorridente aos 
guardas captores, a quem ofereceu vinho, e decidiu-se a acom- 
panhh-10s ti administra~$o d o  concelho, aproveitando o tempo 
do percurso a engendrar  a melhor f6rma d e  alijar responsabi- 
lidades. 

De nada Ihe vaIeu esse seu expediente, pois q u e  o mise- 
ravel, submetido a u m  apertado interrogatdrio, comeqou por 
cair e m  FIagrantes contradifbes, e acabou por confessar, com 
todo 0 cinismo d e  q u e  o seu  instinto perverso era capaz, que, 
efectivamente, envenenlra  o seu  cunhado Jo3.o Bento Junior, 
por ordem da Virginia. 

0 seu  cerebro tacanho n8o pensava, a0 fazer tal declara- 
~ H o ,  que ele era tBo responslvel, ou ainda mais, pelo crime que, 
t r a i ~ o e ~ r a  e premeditldamente, execotlra! 

Para esclarecimento da verdade, o administrador enviou 
urn oficio a0 juiz d e  instruc$.o criminal d e  Lisboa, solicitando- 
lhe a prislo e interrogatdrio da Virginia Augusta da Silva, en- 
quanto o Rodrigues da Costa ficava preso. 

Residla a criminossa na Area da 2: secqlo da pollcia judi- 
ciaria, sendo por isso encarregado d e  proceder 6s investigacbes 
o chkfe Ferreira. 

Imediitamente aquela foi intimada a comparecer n o  Oo- 

vCrno Civil a prestar declaraqbes, o q u e  nlio fez, comparecendo 
e m  seu  logar o comerciante que, pel0 decorrer das diligkncias, 
s e  apurou nada saber d o  crime premeditado e perpetrado pela 
sua amante e pelo cunhado desta. Tampouco sabia da cumpli- 
cidade do droguista SimOes, de quem era amigo. 

A ausincia  d e  Virginia mais a comprometeu no espirito d o  
ch&fe Ferreira, que,  nHo des~s t indo  de a interrogar, a intimou 
segunda vez a comparecer. 

Na tarde do dia 24 d e  Fevereiro, A hora marcada na con- 
tra-fe da policia, a 
envenenadora apre- 
sentou.se no  Gover- 
no Civil, n3.o de- 
monstrando a me- 
n6r perturbaq50. 

C o n d u z i d a  a o  
gabinkte d o  ch8fe. 
saildou-o corn u m  
sorriso, e aceitou a 
cadeira q u e  aqueIe 
lhe o f e r e c k r a ,  na 
qua1 se sentou tran- 
quilamente. 

Referindo- s e  a 
atitude d e  Virginia 

b~..s. Augusta da S;lva, ---- -- -~- -z - -=i..-- 
quando  d o  seu  pri- -, ,- F*,.=,&-.~ Q < , L  

meiro interrogat6rio o prPdro d n  rua dos Fanquciros, ern Libboa. 

pel0 chefe d e  policia en, culo 3.0 anilar., I i rg inin Aupusta nrornu e 

F e r r e i r a ,  e a q u e  pr-emedrtou o rrrrne. 
assistiram 0 s  d r s .  
Jose Joyce e Francisco Ferraz d e  Macedo, diz este ultimo no  
relatdrio q u e  precede a observaqio morfOl6gica a q u e  proCe- 
deu: 

.Drlranfe a sua sincera nnrratir~a, Virginia mostrava 
fisisioldyicarne~lte ri veracidade d o  seu d ~ z e r  e d o  scu sent ir ,  
poryue,  o r s  derramrava copiosns l&grin~as,  ora as slrspendia 
para se i n d i g i ~ a r  corltra si  prSpri:3, ora tornava n repetir o 
chrjro provocadn nelas drircs fisicas q u e  a a tormenfava in ,  
para, segu,n'arnente, roncertar o sernblante e mostrd-10 pra- 
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sentciro a te  quisi  ao r+iso, de  onde  volvia, act0 conti'rii>r>, a o  
larner?f@. . . E assirn conti17ciou c csteve desdc o principio at6  
ao fim. 

.Sen? pensar rie171 no d c  /eve q r ~ c  era rharnada {>or 
causa do enc.enenarnento, visto qrre 1780 sabh se o t ir~l~arn 
pr;lticndo, veil-, par-a 0 (Tioverno Cic.il, nride /.5e rlissPrnrn o 
n?ofivo porqut. al i  crltrar-a, e onde eia e11t5o qe tornoil :t lern- 
brar do yue f?zi.r-rr, i r lns senr ligar ~,w-dadeira irnport,iricia 
aos h ~ r r f i r c s  que n eci>ernrrarn, e ao valor do crime yue 
tinha cornetido.~ 

Depois do ch6fe Ferreira Ihe comunicar o motivo porque 
a rnandhra apresentar, declarando-lhe que se  considerasse prb- 
sa, e aconseihando-a, corn mod0 convincente, a dizer toda a 
verdade, Virginia confessou o seu repugnnnte crime, n5.u orni- 
tindo o ~ninimo porn~eniir .  

Por vezes teve de interrompera sua narl-ativa, por se encon- 
t r a r  doente e fstigada. 

A meio da sua confissio, declarou: 
- Quem nle forneckra o veneno, e me afirrnou s e r  com- 

posto d e  ars6nico e sal de azedas, fni o droguista 1.eopoldo Si- 
mdes, d a  rua Nova de S. Domingos, n.. 30. 

Imediatamente o chkfe Ferreira mandou prender o indigi- 
tado, que, pouco depois, compareceu no Governo Civil, tr+mulo 
e palido, como se caminhasse para a fdrca. 

Depois de procurar defender-se, negando que  houvesse 
manipulado a dmga, acabou por confessar, mas, afirmando 
que o fizera na convic~80 de  clue ela se destinava a matar ra- 
tos e baratas. 

N5io atreditando nesta sua confiss50, porquanto nHo ser ne- 
cessario urn veneno tzo enkrgico para aquele fim, o cI~efe Fer- 
reira procedeu a urna acarea~So entre ele e Virginia, acabando 
o Leopoldo Sirnoes por confessar que .snhin />erfeit;?rnente qlie 
o I-enenn se destiiisrrz 3 dnr cnAo LIP r ~ a r i d o  il'e I'irgirriar. 

Ignoramos se esta sua ultinla declaraq80, que deixou clh- 
ramente ver a hediondez do seu caracter, elc a flzera no pro- 

p6sito de atenuar a criminalidade de  Virginia, por quaisquer 
circunstincias particulares. 

Terminadas as diligencias, o chl fe  Ferreira ordenou que 
ambos fossem fotografados, e como ao tempo n i o  existia esse 
servifo no Governo Civil, foram os presos conduzidos & Poto- 
grafia Bastos, onde foram retratados. 

Ao entrar ali, Virginia. depois de se sentar em frente fr 
objkctiva e tomar pose, recornendando que desejava que o re- 
irato ficasse nitido, exclamou: 

--N3o valia a pena ianta maqada! Tenho um belo retrato 
em casa que poderia oferecer!? 

HA crimin6sos, cuja consciencia causa verdadeiro a s s o ~ b r o  
e calafrios! 

Concluido o auto, seguiram Virginia Augusta da Silva e o 
droguista Leopoldo SimUes, no comboio da noite, para S. Pedro 
do Sul, onde se encontrava prCso Jo3.o Rodrigues da Costa e o 
crime fbra perpetrado 

Depois de unl llgeiro interrogot6rio a que ambos foram 
submetidos na adrninistraqgo do conc0lh0, enquanto a multi- 
d5;r cd fdra ululava imprecaqdes e ameacas, pretendendo lincha- 
los, os miseraveis deram entrada na cadein, onde ficaram aguar- 
dando julgamento. 

A eanfissiio de Virginia KO trihnnal. 

0 dr. Francisco Ferraz de  Macedo que, como j6 disskmos, 
assistiu ao interrogat4rio da envenenadora no Governo Civil 
de Lisboa, e procedeu a sua ohservaqio 1?1orf'o!6gica, que divi- 
diu em duas partes: fisiiliogo - descritiva e nntrol1nm6fr-ica, 
atribde ao prechrio estado patoldgico de Virginia o seu gesto 
criminoso. 
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Depois de se  referir influencia dos estragos produzidos 
pela sifilis no organism0 da delinqaente, o ilustre medico an- 
tropologista cita no seu relatdrio (1): 

.Tendo sido contemplada pela movimento catamenial, dste 
manifestou-se com tal violencia que tomou proporqdes de uma 
legitima n~etrorragin,  prolongada por espaqode mais oito dins. 
Para conseguir estancar o liquid0 hcmorr&gico, cram poucos 
os tecidos embeberantes, alCm de sucessivos e grandes col- 
gulos que tombavam no vaso do leito e logares por onde tra- 
jectava. Tais foram as percas sangiiineas, que teve de reco- 
/her zi cams,  pela extenuaqBo a que tinha chegado. Terminada 
esta depfiuperante hemorragia, continuou-a urn abundante pro- 
fluxo amareto gomosa. 

c J a  muito antes da hemorragfa, que Virginia se n l o  ali- 
mentava com mais do que dois caldos diirios, chir, e vjnho 
=que Ihe sabia muito bem, parecendo-lhe que Cste era urna 
das coisas que mais a fortaleciam e tinham em pen. 

.Havia mais du urn rnes que qi~Li.si nadn darrnia, e, 
quando dormia aIguma coisa, o seu stjr~o era ngrtadissimo. 
Sentia a cabeca de tal fbrma estren7ecida, que lhe parecia estar 
ernbarcada - alkm de tudo Ihe andar i roda, os objectos +aya-  
recinm-/he como que partidos pelo mein. (sic)-; quando esta- 
va em p6, tinha vlrias vezes necessidade urgente de se sentar. 
sen20 sparecia-lhe q u e  tornbar.n~: perseguia-a, sobretudo,uma 
prisio de ventre que s6 cedia habitualmente a purgatives mais 
ou rnenos enhrgicos. 

aAbalada e desgostosa ,nor cstas d o e n ~ a s  corifr/~oadns, at& 
j i  pouco lhe importando da existencia, d quando ocorreu, a 
10 de Fevereiro de 1896, aparecer seu cunhado, pela manh8, 
na casa da rua dos Fanqueiros, n.' 12, 3." andar.. 

0 s  itilicos que aqui reproduzimos constnm do relatorio 
em que o dr. Ferraz de Macedo, citando o facto da envene- 

( I )  - Inserto na .Histhie. da Crim~nologia ContemporPnea*-Ann t897 
Vol. 2.0 - Lisbon - Pss .  37 a 4 1 .  
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nadora haver chamado a Lisboa o seu cunhado e lhe fornecer 
o veneno manipulado pelo droguista SimBes, acrescenta: 

.A' noite, poucas horas depois da partida do cunhado no 
comb6i0, foi quando a Virglnia se comeqou a recordar do que 
fizera; teve remorsos do que havia praticado; arrependeu-se e 
sd desejava poder voar (sic), para prevenir as tristes conse- 
qiibncias da sua leviandade; lembrou-se de mandar urn tele- 
grama; por&m, ao mesmo tempo, pareceu-lhe que ele iria le- 
vantar suspeitas que a podiam desgraqar e ao seu cunhado. E 
assim, entre vkrios alvitres de impossivel viabilidade, recostou- 
se fia cama, onde, entre sonolbncias, se  esqukceu de tudo. 

~Desde essa ocasiao continuou na sua sua vida domestics 
unifdrmemente, vivendo debaixo das veementes impressBes 
de doencas fisicas, fisiol6gicas e psiquicas-dbres localisadas ou 
espalhadas por todo o corpo, constipa~des intestinais pertina- 
zes, abundante IeucorrCa att? hoje continuada sem  inferrupta- 
cZo, insbnias, aborrecimentos, delfquios, um maw estar, enfim, 
geral, fisico e moral, incapaz de ser definido. THO ma1 se 
achava que, para ver se sentia algum allvio, se decidiu, no dia 
23 do mesmo Fevereiro, a tomar uma pouca de Agua de Cara- 
hiinas, cujo efeito se prolongou at& ao dia seguinte na cama, 
onde a policia, a 24 de Fevereiro, a foi prender, em virtude de 
urn telegrama da autoridade de S. Pedro do Sul, logar em que 
ela tinha sido acusada de envenenar o seu marido. 

.Virginia admira-se muitode si prbpria, quando, agora, por 
alguns instantes, recorda o seu ~rocedimento antecedente, com- 
parando-o com o que praticou corn seu marido. Pasrna de si 
mesmo, n%o podendo conceber como teve coragem de for- 
necer um veneno para com ele irem matar aquele infeliz.. 

Quando aquele clinico, na presenqa do seu colCga, dr. Jos6 
Joyce. e do chefe Ferreira, da Policia, preguntou a Virginia 
Augusta como pretendia ela justificar o seu gesto criminoso, 
ela, chorando copiosamente, diss&ra, segundo consta tambem do 
mesmo relatdrio e transcrevemos: 

S-Eu, que nem podia matar uma galinha para alimenta- 



cBo de  casa; eu, que  at& me insurgia contra os  outros, pelas 
mais lrves contrariedades dirigidas aos meus semelhantes; eu, 
que  jamais pude l&r, ou  ouvir ler, nas gazetas ou livros, as  
descricdes d e  crimes; eu, que  me afligia sempre corn a mais 
leve d e s g r a ~ a  dos outros, quer  quando a presenciava, quer  
quande m'a descrevlam; eu, que jCmais vi u m  pobre que  lhe 
nSo d6sse esrnola; eu, que  temia e temo, porque sou rnuito re- 
ligiosa, os castigos da vida futura.. . eu, finalnlente, que  procurei 
fazer sempre o mesmo bem aos outros que desejava para mini; 
custa-me ainda agora mesmo a acreditar como pude dar urn 
veneno para matar o meu marido, esse h o n ~ e m  de quemeu  s6 
procurei fugir para n%o ser maltratada, porern, a quem jimais 
procurei fazer mat de  qualidade algunla! Quando me  temhro, 
ou eu ern mim record0 esse facto, chego a desconfiar d s  rninha 
pr6pria integridade moral, sem poder atinar com a razPo que  
me arrastou a tat procedimento! E entzo, tal qrral curno estorr 
sentjndo ~7este rnome~~to , f i co  corn a cabeqa atordoada, corno que  
a andar B roda, como que vazia, pareqo-me despegada da terra, 
a ba lou~a r  em outro mundo..  . chego a nem saber mesmo ex- 
plicar o que  se  passa em mim: nem sei s e  te r~hn vontade de 
chorar, se de  rir, se de  gritar, se de  me esconder, s e  de fugir, 
s e  de me rnatar. .  . enfim, nso sei o que tenho. o que  quero, 
que  sinto, o que  penso, porque e inexplic~vet!  Eu s6 sei dizer 
que sou uma desgraqada como sernpre fui!. 

~ Q u a n d o  esta desg ra~ada  mulher-comenta o dr. Ferraz 
de  Macedo-drscrevia u que se passava no seu lntimo or@- 
nico, com a rasgada sinceridade e singelbsa de  uma vitima in- 
consciente da sua patologia, estavarn a perpassar na l i n l ~ n  v i -  
Z L I ~ I  do meu pensamento, fileiras de imagens semelhantes. 
transitando por curtos intervalos no carnpo vasto das confissdes 
ou sipilios da minha clinica medica particular. 

~Ndtem,  porbm, que exemplares semelhantes a Virginia Au- 
gusta nHo apar6cem unicamente em mulheres de posiqSo hu- 
milde, nem nas de  idade a v a n ~ a d a ,  ou ainda nas que  sd atin- 
giram a nubilidade; nSo; aparecem em todas as condiqdes so- 

ciais, ern todas as idades, e tanto pliberes como imphberes. E 
A para notar q u e a s  narrativas anamnesicas, referentes a desvios 
psicoldgicos femininos, rbm urn quid  especial, quando sZo feitas 
conscienci6samente pelas pr6prias que  sofreram e ~ 6 f r e m  Bsses 
desvios; silo narrativas insubstituiveis-silo narrativos que  se  
destacam fhcilmente de  uma a uma que venharn de origem 
lnasculina cornparavel; e, ainda, elas se diferenciarn entre si 
por um cunho especial de individualidade, embora saidas do 
mesmo molde geral feminino. As narrativas de  semelhantes 
origens masculinas obedecem a urn tal;Io gen&rico, confun- 
dem-se, n$o t&m o tal cunho de individualidade distintiva.como 
na mulher. Por este rnotivo, a narrativa anamnesica de  Virgi- 
nia Augusta da  Silva, posto que  de  tipo comum, impressiona 
altamente, pela verdade que  encerra, posta e m  reIevo pela sin- 
gularidade e colorido ad hoc da exposiqso., 

f possivel que  Virginia Augusta da Silva tenha exagerado a 
sua sensibilidade e o seu arrependimento, no  intuit0 de  atenuar o 
seu crime, ao s r r  interrogada pelo chefe Ferreira, e que, inde- 
pendente o seu precBrio estado de  saade,  preparado uma ati- 
tude, de  rnolde a inspirar comisera~Lo aos seus julgadores. 

E se 6 c e r t ~  que  o relatdrio e eximes  a que  procedeu o 
~nbdico antropologista, dr. Ferraz de  Macedo, na pessoa da  ar- 
giiida, concluia pnr aconselhar a sua  hospitalisaci%o lluma casa 
de  saiide adquada ao tratamento da sua enfermidade, pl-e~,endo 
a sria CLJI'R e r egenc ra~So ,  a Justiqa da epoca, ignorando os 
mais rudimentares principios da ciencia psiquiatrica, olhando 
o criminoso, sempre como Lrm vulgar facinora e nunca como 
urn doente, tevou ao extremo a sua severidade, que, no caso 
da delinqiiente, poderemos classificar de cxcessir~n crueldade, 
se atenderrnos B cjesnledidn e i i i co i r~ j~ ree r~s i~e l  henevoler~cin 
q u e  usou para urn dos miseriveis cumplices d e  Virginia Au- 
gusta: o droguista Simoes, que rr~a11if3u/ou a droga verlerlosa e 
que  acabou por confessar que  s a h ? ~  perfeitamef7te q u e  o ve- 
nenv serviria r la ra  d3r caho do nlarido dn argijida. 

N2o defendemos, nem isso estP na indole dCste nosso es- 



282 VlRGINIA AUCTLTSTA DA SILVA 

tudo ~ B b r e  delinqijentes, o crime perpetrado por Virginia ou  o 
de  outro qualquer crirnint?so dos que  jL citarnos ou venhamos 
a citar at6 ao final desta obra; mas  se  o leitor, que  faqa essa 
errada sul>osiq%o, sorrindo desdenhosamente da teorla do sibio 
criminalists Cesar Lomhroso:.-o crinlinoso B rnuito r~lars urn 
doente do que urn c u l p a d o ~ n o s  preguntasse s e  Virginia Au- 
gusta da Silva foi ou n?io uma repugnante criminosa, merece- 
dora de  mais severo castigo, op6r-the-iamos, segundo a nossa 
conscidncia :-Virginia Augusta da Silva mandou matar ; Joaquim 
Rodrigues da Costa foi o executor, consciente, a sangue frio, 
premeditando, sern qualquer agravo da vitima ; Leopoldo Si- 
lndes lorneceu a droga homicida, sabendo perfeitarnente a 
quern eta se desfinava. 

TrCs miser8veis: um, e m  que a ciencia descobre atenuan- 
tes, no seu estado patol6gico; os outros dois, nHo sendo porta- 
dores de qualquer tara ou enfermidade, hediondos no cinismo 
e perversidade corn que colaboraram no crime. 

E se nos fosse dado retroceder ao ano e dia do  seu julga- 
mento, muito apreciariamos que  o juiz e o juri nos explicasse 
a que  obedeceu a sua consciincia e critirio, ao impbr urna li- 
geira penalidade ao droguista Leopoldo SimSes, e m  conrrasie 
cam a pesada pena imposta a Virginia. 

Urn capitulo do Uvro ~PsiqdaMa Soelals, do 
Dontor Lalx Cebola -A sentenea. 

0 ilustre psiquiltra, dr. Luis Cebola (I), na sua obra :Psi- 
quiatria Social:. (2), oferece-nos uma  skrie d e  interessantes e 
criteriosas considera~Ges, subordinadas ao titulo .A' roda dos 
tribunais*. 

~Avansaram tanto os  estudos psiquiitricos - diz-nos o dis- 
tinto medico alienists - - q ~ i e  deles n l o  prescindea jurisprudkncia. 

.Ensinar a ciOncia do Direito, elaborar as  cbdigos e aglicar 
as leis, sem conhecer, ao menos, os rudin~entos  da psiquiatrla. 

( I )  - D1rector.clinico do  Manlrfimlo do  Telhal, e$critor e p o d &  distinto, 
autor das obras -Cancbes da "ids., UA mentalidade dos epllPpticosh, Almas 
dellrantess, =Historla dum loucoS. *Psiqulatrla aoclsi.. 'Sonelos e Soneti. 
Ihos.. mEnfermagern de alienadoas, e de rnuitos e valiosos artigos dispersos 
em varlos lornais, sabre psiquiairfa. 

( 2 )  E d l ~ l o  do Qomes de Csrvalho-1931-Lisboa-pgs, 183 a 191. 

6 quasi devanear corn as noqdes abstractas da Metafisica que, 
na opini5o de Locke, (1) o ernir~ente fil6sofo inglCs do siculo 
XVII ,  tnais servem para divertir do  que  para formar a inteli- 
gencia. 

- 0 r a  se o Direito tern, por objecto, regular coactivamente 
a conduta social, como havemos de o considerarpreciso, quando 
se exerce longe das realidades psicol6gicas7 

-Essa intui~Bo a sentiram os pr6prios jurisconsultos, au-  
tores dos cddigos modernos, inserindo neles o recurso aos ex$- 
lnes n~Bdico-lepais, sempre que  haja suspeita d e  perturbacGes 
ou deficiencias de  psique. 

-Dos dois grandes ramos ern que s e  divide a cidncia juri- 
dica-o Direito Natural e o Direito Positivo corn suas vlrias 
subdivisdes-apenas me ocuparei do Direito Penal e Civil, onde 
mais directamente usa intervir o psiquiltra. 

~ A o s  tribunais, e nPo a cada cidadao, pertence o direito de 
punir. 

.Antes da pena, h& que apreciar o facfo e a pessoa do 
nprnte.  Este  ultimo elemento de  criminalidade 6 ,  nalguns ca- 
SOS, tPo fundamelltall que, rnesrrlo confessado e testemunhado 
o crime, o agente n8o d e w  ser punido, e m  face do artigo 14.' 
do Codigo Penal, cuja letra a s s i ~ n  rege: Nenhurn acto C crimi-  
noso, q ~ ~ a r l d o  o seu nutor, rlo mornento de  o corneter, estava 
~ntzirarncntc privado da infeligencia d o  rnnl que con~et ia .  

sSe nurnas circunstlncias tiao se  antolhanl aos julgadores 
obstlculos insuperaveis para o avaliar, noutras se lhes torna 
necessirio ouvir os psiquiatras, pois s6 eles sabem analisar as  
anotnalias do intelecto, do caracter e dos sentimentos eticos, 
classificar os sistbrnas das diversas psic6ses e descobrir os 
truques dos simuladores. 

.Vou exemplificar, traqando prirneiramente o seguinte 
qundro de  crimes e delitos: 

;Issnssfi2iu corn oib .rcm prr-nzr- ( d~ tag20 ; 
Con/m os pcssons. . . . ' Tt?ztnfii,a dl~ ho?ni~.flC'io c SU~CI- 

dzb; ! Oj'knsas ro~$oruii; 

( 1 )  - Ffldsofo ingles, autor do . E n n I o  sbbre 0 entendlmento humano,. 
em que colocn a fonte do. nossos conhecimentos na experibncla, auxiliada pels 
sensaq&o e pelt  reflexlo. Nssceu no  ano 1632 e laleceu em 1704. 



.Em qualquer dos grupos nHo 6 raro ser o executor mani- 
festamente alienado. Mas suponhamos que  u m  amoral perverso 
realiza um parricidio; uma degenerada sidica um infanticidlo; 
um reinvindicador politico, um magn~cidio:  um dCbil, uma de- 
s e r ~ l o ;  um hebefrknico, um estupro; um cl&ptomano, uln furto; 
e uma histkrica, um envenenamento. 

~Levados a0 tribunal, o magistrado condena-ws, porque 
aparentam lucidez. Todavia, eles estio incursos no artigo 14.0 
do CBdigO, em virtude de  se encontl-drem privndos cia intcli- 
gencia d o  m a /  que corneternn~. 

.Admitarnos agora que, no  decurso da intenqHo durn pro- 
cesso ou na audiQncia, o advogado do reu requer a0 juiz se 
Ihe f a ~ a  0 exame pericial, cujo relatdrio conclui pela irrespon- 
sabilidade. Qual tera de  ser a orientaf50 d@sse magistrado? 
Adquar a sentenca ao parecer dos peritos, em harmonia corn 
os ditames legais. Ha, porcim, juizes que, sectirios do metafi- 
sismo animico, atendem sbmenie i defZsa da sociedade e i 
expia~go, infiigtndo a reus pr-it ados i fn  ir~~ie/ig~?ilrin c-io r77;tI 
yiie corneterarn, rigorosas sanqdes penais, em vez da terapku- 
tica e vigilhncia nos estabelectmentos psiquidtricos. 

UAOS teoristas do  indeterminism0 falta n criterio cigntifico. 
aprendido na escola da psicopatologia, pars s e  convencerem 

d e  que existem criaturas humanas que nLo p6dem dominar 0s 
seus impulsos m6rbidos nem serltir o intuit0 moral das leis. 
.............................._..........*.............. 

a 0  oficio de  administrar j u s t i~a  -5 uma das mais nobres 
f u n ~ d e s  sociais. 

=Deve, pGr isso, 0 magistrado, para merecer o respeito pir- 
blico, scr probo, sereno c ifustrado. A probidade faz nascer a 
confianqa nos seus concidadZos; a serenidade preserva-o de  
embaragos, e a i l u s t r a ~ l o  abre-lhe no espirito os novos horizon- 
tes das conquistas cisntificas. 

ePrecisa tambCm de independgncia As primeiras chrtes, 
reunidas em Coimbra, no  tempo do rei D. Afonso 11, determi- 
navam que en? toda parte huuvesse ~ u i z e s  independentes. 

-Dotado dessas qualidades, n&le se cumprira o que  escre- 
veu Victor Hugo nos ~Miseraveis.: 0 sentin1er1io cl'o dircito, 
cfeser?r-olvido, ciesenc,olve o senfirnenfo do direito. 

.Em suma, reformados 0s C6digos corn a colabora~8o dos 
alienistas, e criados 0s cursos de  psiquiatrla forense onde se 
estudem 0s tipos nbsoldgicos, que, vulgarmente, aparecem nos 
tribunais, cursos destinados a medicos priticos e a magistrados 
judiciais, estes, no act0 da posse dos seus cargos, ficarao aptos 
a reproduzir, conscienciosamente, as palavras de juramento, 
proferidas pel0 antigo Regedor da Casa da Suplica$Bo: =Tra- 
balllarei yile o Direito c ;a ,/rrsti~n iijteira e igualmer~fo se 
~ ~ t ~ r d e  3s pilrfes, sen1 aIg~lrnn difcrenya 33em respeito que 
11ai.l cle grni7tles e pequerlos, rle ricos e pobr-es, i~ein rfe esfran- 
geiros ~>at~jrais, porqne, ijuarlfo ern rl?iii? for, serizpre {lrocnra- 
re, (!:re ern tttilo se fags e grrardc ])or ir1teiro.b 

A Virginia Augusta da Silva, cbrtamente, n l o  seria imposta 
t2o grande condenaqio, se 0 meticuloso relatdrio do dr. Fran- 
cisco Ferraz de  Macedo houvesse pesado na balanqa da Jus- 
tics e despertado a consciencia dos seus julgadores. 

0 julgamento realizou-se no tribunal de  S. Pedro do Sul, 
no dia 24 de  Fevereiro de 1897, fazendo, precisamente, nesse 
dia, um ano que Virginia e o droguista Leopoldo S i m ~ e s  ha- 
viam sido prCsos em Lisboa. 
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0 crime, pelo muito que o haviam rPclamado os jornais, 
e por a criminosa e a vitima ali serem muito conhecidos, des- 
pertou u m  vivo interbsse na populaq8o daquela vila e na das 
que mais prbximas Ihe ficarn, acudindo bastante povo 6. audi- 
encia. 

Virginia apresentou-se com o olhar entristecido, excessiva- 
mente p6lida e trajando rigoroso luto, e,segundo dizem os jornais 
que relataram o sensacional julgamento, !?So parecia a mcsnjn. 
Houve quem visse nessa palidez o reflex0 do remorso do seu 
crime; houve tambem quem a atribuisse & doenqa que a conta- 
minava. 

Ao ser interrogada pelo juiz, repetiu, com voz tremula, as 
declaraqdes que  presthra no Governo Civil de Lisboa, tendo, 
por vezes, de s e  interromper, por Ihe faltarem as  forqas. 

Pouca atenqio prestou ii def6sa e a acusaqlo, 0 mesmo 
sucedendo com 0s coment5rios da aesisthcia,  durante os in- 
tervalos dos debates. 

A sua  altivez de porte, o seu indomavel orgulho, a sua for- 
mosura e mocidade, tudo a doenqa havia derruido, deixando 
urn farrapo. 

Outro tanto nSo acontecPra corn o Joaquim Rodrigues da 
Costa e com o droguista Simbes, que  se  mostravam bem dispos- 
tos, e at& com certo aprumo irritante. 

Ambos se  defenderam como pod6ram, engendrando res- 
postas em que pretendiam acentuar o seu papel de  vitimas do  
dorninio que sdbre eles exercbra Virginia, tomando-os cumpli- 
ces num crime que eles, naquele momento, afirmavam hipbcri- 
tamente deplnrar. 

Interrompida a audidncia para o juri reiinir e responder 
aos quesitos Eormulados pelo juiz, os prbsos regressaram ao ca- 
labouco do tribunal, de onde voltaram duas horas depois 
para ouvir ler a sentenqa. 

Virginia Augusta da Silva, e seu cunhado Joaquim Rodri- 
gues da Costa, cujos crimes o jirri deu como provados, foram 
condenados a 8 UP06 d l  pFi8a0 mdor c d d a ,  rregnfdos de 20 de 
degredo, OE na alternativa de 28 de degredo, corn 8 anos de prirrao 
no logar do desterro. 

Leopoldo SimBes (o ambicioso e famigerado droguista da 
rua Nova de  S .  Dorningos, que  preparou e forneceu o veneno, 
com conhecimento da  intenqso criminosa de Virginia), conde- 
nado npenas em I8 meSe8 d0 PFISLO aorreeciollal e 2 de malta, a 

500 rsirr por dia, Ievando-he em conta o tempo de prisao jB so- 
irlda. 

Seis meses ap6s o julgamento, o Simdes acabava de cum- 
prir a sentenca benbvola e incompreensivel que Ihe havia sido 
imposta, regressando a Lisboa, apto a fabricar novos venenos ! 

.Virginia Augusta da Silva, exposta em Vizeu a 25 de  Fe- 
vereiro de 1860, C d e  rnovirnentos cxpeditos, respostas diri- 
giilas a seri tempo. F6ra mesmo dos arrebiques da artt?, tem 
u m  ar atraente, sendo animada por uma c i r cu la~ io  de  80 pul- 
s a ~ d e s  por rnilli~to e, neste mesmo tempo, 22 respirwp5es. 

+De u m  rnatiz cutjnecl nas partes nuns e coherfas seme- 
lhantes ao 11.0 24 das <c6/-e5 da pele e sisferna piloso, nas 
I ~ l s f r u ~ B e s  de Broca., e cabelr~ direifo, aproximando-se ao 
n." 42, Virginia apresenta u m  pigrriento da iris n." I da *Es- 
cala chromBfica dos nlhos, nos ditas In t ru~ f i e s  d c  Broca*, 
isto C: olhos casfanl~os  escuros, tipos que encontramos nas 
mulheres de raqa portugudsa, na proporqao de  70-89 "io. 

+Salients-se no rosto de Virginia um riariz leptorhiriio, de 
tip0 abaixado n . u  4 das .Intrrrpies do di fo  Broca., sbbre uns  
lkbios finos e direilos, nHo nos sendo possivel falar do  tarna- 
~ l l r o  e direc~:lo rlos dentcs, porque os tem post i~os ,  e, portanto, 
possue uma iirnfadzrra rnrrifo rnB  numa cabeqa com {eve asi- 
metria facial direita. 
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<Virginia A u g ~ ~ s t a  da  Silva, vitima d u m a  grave des6rdcm 
patulogica, tern n historia vulgar d e  todas as mulheres que,  es- 
quecendo o seu  dever, a t ~ r a n ~  para lunge corn os preconceitos. 
e percorrern as  vercdas tortuosas do vicio. 

.Nnda hB q u e  reclame a atenqao d o  antropologista na  parte 
respeitante i s  suas  dimensbes orgdnicas e nas  s u a s  relaqbes. 

.O exemplar obedece is leis da espccie, da  raqa, e do  povo 
a q u e  pertence. 

souando  colnparado corn a media antropo~netr ica d o  seu 
povo e d o  sell sexo, natia r n a i s  encnntramos d o  que  desvios 
ou oscilaqfies ads t r~ tas  i individualidade nas fbrmas geome- 
tricas. 

* A  correlar50 do5 dois s e y m e ~ ~ t o s -  tronco e cabeqa- 6 nor- 
mal, pois que  os indices apenas  diferenl entre si d e  I unidade 
e 88 centes i~nos  para mais  no iilcl'ice h-~;rn,ico, cornparadocom 
0 c ~ f ; i / , ~ - u ,  q u e  i. u m a  oscilaqao frecliiente individualmente. 

Isdice k6rniico. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Indice cef6lico 

;P frnntxl . . - . . . . . . . . . .  
r facial. . . . . . . . . . . . . . . . .  

do  rosto. . . . .  . . . . . . . . . . .  

.O exemplar d e  Virginia 6 vulgarissimo nos  anais da  cri- 
minaiidade, tanto a respeito d o  acto ~01110 da  causa q u e  Ihe 
deu origern. Tipos semelhantes aldstraln.se i s  centenas pelas 
prisdes do  continente e presidios coioniais portuyuCses. Entes 
dignos d e  listirna, sem dominio na sun vontade, pois q u e  a 
tem atrelada as correntes d e  val.iadissimas causas morbidas. 
Estou convencido q u e  as  prisdes seriam ripidalnente desentu- 
lhadas, e esse entulho removido para lugar  onde  frutificasse, 
desde q u e  o senso da  jurisprudbncia e a vista perspicaz d a m e -  
dicina penetrassetrl ,105 c i r ~ e r e s  sottib~.ius, otlde estzo amol1- 
toados, e e m  promiscuidade, o trigo e o joio. 
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=O virus sifilitico foi a fafsca incendihria do o r ~ a n i s m o  
m6rbido ou ar1orr17aI d e  Virginia A u g ~ ~ s t a  da S i l ~ a .  

~N2.o vem Edra d e  propdsito lembrar que  o seii tipa 1n6r- 
bid0 6 conhecido de rernotas epocas. hlnltos outros casos se-  
melhantes tem ocupado a atenq.50 de distintos niagistrados r 
sabios jurisconsultos em tribunais sisudos, onde lhes tern si- 
do conferidos indultos sec~i17iiltn~ q i i i ~ i ,  r ind~ilfos,  com cspe- 
cialidade quando os representantes da medicina sHo nuvidos 
e tern a ventura de fornecer provas indubitlveis da  inconscien- 
cia accional d a s  rnenortZsicns, durante a s  vesanias peri6dicas. 
Factos d4stes sLo constantes nos anais da Medicina Legal, co- 
nlo, por exemplo, o caso indultado d a  Westephilla, en1 q u e  a 
m3.i matou os s r u s  trCs filhos (1875); d r  outra, igualn~ente in- 
dultada em Westephllia, q u e  matou urn filho e o lanqou i agua. 
segundo relata o <Arquivo d e  Psiquiatriao; outra culpada de 
roubos e t ~ n t a t i v a s  de incendio, segundo Olivier Angels (1841). 
declarada irrespons&vel pel0 tribunal*. 

0 Prof. Julio d e  Natos descreve-nos, fambem, nun1 relato- 
rio que, em Outubro de 1932, apresentira no 1." Distrito Cri- 
minal d o  Porto, urn criso em que a protagonisla, aryiiida do 
crime de abandonar u m  filho rrcrmnascido, fbra considerada 
irresponsivrl pelo tribunal, por se haver demonstrado que o 
seu act0 criminoso obedecCra ao seu precario estado mental 
(histeria). 

~Ult imamente,  c o n t i n d a  o doutor Pesraz de M a c e d o  a s  
atenc6es tern-se dirigido corn mais preceito para a fisirriogia 
patoldgica habitual  da mulher, ligando metddicamente o s  actos 
externados corn a s  alterilativas orginicas fernininas. Por este 
processo, r com o auxilio da psiquiatria, suponhn qur ,  d rn t ro  
d e  pnuco tempo, a drlinqiirncia ferninina ha dc pnssuir a m -  
plos esclarecimentos, em relaqlo nos seus impulsos orginicos. 

~ N e s t e  ponto devem comecar a pensar drsde  ja aqueles a 
c r ~ j o  cargo estcja o dever de csclarecel a justifa por meio 
da causa determinante do delito, ou a cujo cargo esteja a dis- 
tribiiiqzo d o  castigo, afim-de que as suas consci&ncias repou- 
sem paclficas, tanto pela positividade do facto, conlo pela dis- 
tribUi@o da pena, quando,  a18m da lusta, tenha sido equitaiiva. 

, > .  , , I  (I, 11i>r7 L ir.z:.;iiin 11.70 6 ~legrnerescc~~te nativa, rlen? 
J ~ , I ~ , ~ / ~ J . ~ ; ~ L ~ ~ J  lit-r~-clit.i~-~:?, : I  .s~t:i ~ ~ r i f ~ r r ~ ~ i ~ - l ~ ? ~ - I c ~  6 ~ ) r ~ . \ s ; ~ / e /  q ~ t e  te- 
t l / i : l  c,rir:l. 

4.0 - CIl)cr:.,,/.~ :I I etti, )$.;:,> itt~5r11;1i,~ l ie  Vir~g,7ia, qrle r e -  
jjliit~ t;.icil~fntz en]  11osj~rt:iI :>,?tlri:lr.fo ;$ petin e cloeu~.n, a sua  
I-ejierlernc?.~ sera natural t. c c ~ ~ i s c c j i t r ~ ~ f r ,  uorllio dcvc ncontcccr 
:1 t<->02, ti:,? <L!,l~< c,>i1</17r7e~. 

(a) Dr Ft-:l~tc'isci> F e r r a ~  ift. AJncedo. 

Qnntl-a m i s e s  ap6s n l~l lgamento,  o s  jornais de Lisboa trans- 
crrvrl.atn o seguit>te trlegrama, cnmutlicando o epilopn datra-  
gkd i ;I : 

, Fniecerr esfn rnndri i~.?~f; t ,  rln cadein drsfa ~,iln, n pr-esa 
t ' irpiii~.~ .-liig~t.st.? d.7 Si/r..7, coridei~ndn p o r  en:,encr?sdor-a dn 
riinri(io. .ifi~rreit ser.ei7nntc.rtte, serldo sncrnn7e1ifacla. Apesar 
(Ye s r r  rifirn iiit~.irnc rr.rintrinsn, o s r u  cornl~ot'tanlerito ila pri- 
.?:To c i e s t ~ ~  r,.7 jlr-ir t;i/ li5r-nln do rief:~rldir crirrie {)or- qrre f6r.i 
cnr~deilndn,  i]l>c iirllt~,e rr)crit? &yerite q r l e  tevc pet13 cla clespra- 
gnt ia,  prii?ci/>nlrncbr7te i r  l?e.;scinl dn mrle'n. qlle t77nis ronvic.fa 
con7 rta..  
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TOMAZ RrBgIKo 

(cjravur,, rrtrui~tn *! urn" fotugrajiu qur n rrlera& 
ofcreceru d sun vitima, drbis d s c s  sues do doriimr). 

N O  criminoso main repugnante, p l o  o hrrror do  fcito por 
ele praticado-diz-nos o ilustre arlvogado, dr. Mario 

Monteim-pode, as vezes, viver uma alma de crianqa, uma  
grande vontade d e  ser honesto e born.= Em Tomaz Ribeiro, o 
fam~gesado criminoso d e  que  nos vamos ncupar, cujo crlme 
monstruoso e repugnante causou a tltais viva e justa indigna- 
530 em todo o Portugal, nenhum desses predicados ex1stia:nem 
atma d e  c r i a n ~ a ,  nem vontade de  ser holn e honesto. 

Ao contririo. a sua alma era dotada da  nlais hcdionda per- 
versidade, req~iinthdamente selvagem, animada exclusivamente. 
como o demonstrira em todos os  actos da  sua  vida, pelo de- 
sejn d e  causar o mal. 0 seu caracter era durn e nCgro como 
asa de  cBrvo; o seu  instinto feroz e sanguinlrio, egolsta, ambi- 
ciosn, cinicn e cobarde. 

Nos anais da  criminal~dade e m  Portugal, raramente apa- 
recem registadns facinoras de  tBo grande envergadura. 

0 crime de  Tornaz. Ribeiro assombrou, revoltou, fez estre- 
mecer de  horror a consciPncia d o  pals inteiro, vibrar indignada 
a opinilo pirblica, e persuadir-nos que, mau grado nosso, exis- 
tern feras a que  a natilrCsa erredamente deu  a configuraqgo hu- 
mana. 

Tonlaz Ribeiro foi, pnis, urn d@sses monstros d e  que  a so- 
ciedade tern o direito e o dever de  se  libertar. 

0 apareeimento do cadher - Autdpala- Dili- 
ginclan polellis.  

Foi em 1893. na  manh% do dia 1 d e  Fevereiro, que  0s  
c l e s  pertencentes a uns  cacadores, encontraram e m  uma das 
f umas  da Sesra d e  Monsanto, que  o povo chamava Coinies, o 
cadiver d e  uma mulher. 

0 s  animais, ladrandofurinsamente e m  volta d o  seu  achado 
macCbro, atrairam a aienqBo dos seus donos, que se apressaram 
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a acorrer an local, de onde exalava urn cheiro pestilento, que, 
imedihtamente, lhes deu a compreender a existencia ali de 
qualquer cadaver em estado de putrefacfbo. 

Atraves duma fenda aberta na rocha, divisaram o corpo 
llorrordsamento mutilado e contorcido do urna mulhet-, deitado 
sabra o braqo esquerdo estendido a todo o cornprirnento, tendo, 
o direito, curve sirbre a peito, a perna esquerda dobrada, a di- 
reita aparecendo debaixn das saias, e as m%os apresentando 
bastantes ferimetltos e manchas de sangue. 

Horrorisados com o esp~ctaculo que a seus olhos se depa- 
rirn, e que estavam muito longe de imnginar, nnquele dia em 
que procuravam distrair-se nos seus exercicios venatbrios, 
lop0 abandonararn a Serra de  Monsanto, a-fim-de prevenir 
a policia. 

Esta, alarmada con1 a descoberta, n5o tardou a comparecer 
no local, iniciando irneditttamente as necessirias investipac6es. - .  

Para ali seguiram o cabo de  policia Aguiar e cinco guar- 
das, acompanhando,os o sub-delegado de sadde, tloutor Schin- 
dIer. 

Assim que chegaram 9 furna onde o cadhver se encontrava, 
foram dois policias postados de  sentinela ao cadkver, enquanto 
alguns agentes da investigaqso e o cab0 Aguiar procedlam a 
vArias buscas nos arreddres. 

No ~ 6 1 0  da furna havia evidentes sinais de ter havido luta 
entre a desgrachda vitima e o assassino. 

0 fato da infeliz apresentava varias manchas dc sangue, 
assirn coma u m  chale e u m  letlqo de sbda preta cam riscas 
brancas, que foram encontrados a uns cincoenta metros do 
cadhe r .  

Procedendo a um ripido es ime,  o dr. Schindler verificou 
qtle a infeliz f6ra ferfda cnm arrna branca, que o crhneo so en- 
contrava fracturado par uma f r~nda  cutilada, o peito dilacerado, 
e o tronco, os brafus e as pernas esfaqueados. 

A policia recolheu os sapatos da vitima, urn pequeno lenfo 
branco coln riscas verrnelhas que ela conservava apertado nn 
cds das saias, entre estas e n camisa, uma faca de  pequenas 
dimensAes e duas mokdas d e  dez reis. 

N.?ocompareceram no local com a mesma pmssa que tivera 
o sub-delegado de  sahde, as autoridades judiciais, se bem que 
prevenidas na rnesnla ocasigo, o que obstou que se  procedesse 

naquela mesrna tarde ao exdme dos ferimentos e ii remoqso do 
cad8ver. 

NLo obstante se estar na presenca de uma tragkdia emo- 
cionante, em que o sou miseravel autor excedla, em requin- 
tes de crueldade, a ac~i io  dos criminosos vulgares, pelas pre- 
cauqses que havia tornado e pelo mistkrio de que s e  rodeara 
para pirr em pritica a sua probsa de  monstro, as autoridades 
judiciais nZo encontraram, na magnitude do sensational acon- 
tecimento, urn estimulante que lhes despertasse o interbsse e 
a s  fizesse comparecel- com a brevidade necesslria. 

Assim, ficou o exPme pericial, que  tPo necesslrio era para 
servir de or ienta~ao 5s investigaqEes, marcado para a manhH 
do dia imediato, sendo o cadaver velado toda a noite pela po- 
licia e grande numero de curiosos. que, desde manh8, nEo 
arredava p4 do  local, d~scutindo com terror e indignagso o 
mostruoso crime. 

Efl:ctivaniente, i s  11 horas da lnanh5 do dia seguinte (2 
de Fevereiro), compareceram na Serra de Monsanto, o juiz do 
4 "  Distrito Crin~inal, dr. Costa Ventura, o escrivgo Bastos, o 
juiz de paz de Alcintara, sr. Clemente Gonqalves de Lima, os 
medicos, drs. Nuno Porto e Schindler, o dr, Leqa da Veiga, 
Comissario da 3 . a  DivisBo, 0 cabo Aguiar e alguns agentes da 
investigaqdo. 

Come~aram estas autoridades par mandar proceder a urn 
minucioso ex8me ao local e aos an-edbres, enquanto a s  medi- 
cos examinavam o corpo bdrbaran~ente esquartejado da vitima. 

Seguidamente. o dr. Nuno Pol-to lavou o rosto do cadiver, 
afim dgste, por indicaq%o do dr. Costa Ventura, ser expostn ao 
pilblico durante algurnas horas, no inteligente prophsito de ver 
s e  entre a lnultidio de  curlosos que havia acudido k Serra de 
Monsanto haveria algum que identificasse a infeliz. 

A's duas lloras da tarde, como de  toda aquela gente, vinda 
da Cruz das Oliveiras, Pimenteira, AlcPntara. Ajuda, e at@ de  
outros pontos mais distantes, nLo houvesse ninguem que a re- 
conhecesse, foi o corpo da desventurada removido para 0 ce- 



miterio d o s  Prazrras, onde  CI dr. Leva da Veiga ordennu q u e  s e  
improvisasse u m a  111t5i-giic e realizasse a autdpsia. 

Era tal a curiosidade do publico poi- saber quem era a infe-  
liz morta que, muito antes d o  cadaver ali cllegar, ja o cemit2- 
rio havia sido invadido por milhares de pessoas. 

0 s  mkdicos legistas procederam entzo B autopsia, verifican- 
d o  que  a maior parte dos golpes q u e  o cadfrver aprtsentava,  
no ventre, n o  seio e por todo o corpo, tinham sido produzidos 
post-rnorter~r,  e que u m  dos golpes mais fundos---Pste c&rta- 
mente vibrado em vida da vitima-lhe decepara urn pedato 
do coraq%o, dilacerando-l11e os pulm8es. 

Depois, vestiram o corpo da d e s g r a ~ n d a  corn a s  roupas q u e  
ela tinha qunndo f6ra assassinada, e colocaranl-no sentado. 
nunla espkcie d e  taboleiro, e m  exposiq30, assirn s e  conser- 
vnndo alguns dias, durante os quais  a policia fez disbrihuir 
profusarnente a fotograf~a da infeliz, corn a seguinte legenda: 
-I<etr;7tn if.? jilfelii iniiJ11c.r cruc nj.~.?receri nssnss i r~ :~dn  e i r ~  fim 
rios ' C i ~ ~ . i > e s ~  t in Serrn rie . l i o i ~ s s i ~ f ( ~ ,  i i o  d i n  i (ic I-'ever-c7ii.o 
cijrrc,ilfe, rl!io c:liidvcr se er7co1it1-.? ex-]>osfo 40 /)iihlico iio 
(-.eii~i:@r~o ~l'trs Praziai-es, jlnrn se? I . O C O I I I I C ~ ~ ~ ~ ~ ) . - -  jl' l ~ i l i i i  I I I U -  

I l ~ r r  I I . ? ? ~ . ? ,  de fciy3es i~~con-ect ,?s,  c<,zn do rrl.'in e.iqtierdc>, c 
tc'rll itrnil d : i s  ore i t~ns  r~?sgnt/n.--,"L1rt,?ln  ins s;li;ls <]fie  1,csfe 
teiii ns il?icisis S Ci. feitas n Ijiiir:~ rrlcnr~l;ul';l.- 

A distribuicZIo d o  retrato da morta foi tambem dn iniciativa 
d o  dr. Lefa da Veiga, e levou ao Ceiniterio u m a  verdadeira ro- 
rnaria d e  povo. 

Tadavia, o s  dias 1 e 2 decorrera~n sell1 que  o cadaver fns- 
s e  reconhecido, e o crirninoso descoberto, nPo obstante as  exte. 
nuantes diligencias policiais dirigidas pelo Con~issBrio da 3 . 3  

sec@o, auxilindo pelo caho Aguiar e o s  seus subordinados. 

E we1110 hhbito otacar a policia, cob~.(-la d e  insultos, pela 
rnortlsidade q u e  ela tern em descnbrir alguns crimes, como se  
aos agentes dessa prestimosa CorporaqHo, por muito h a b e ~ s  e 
diligentes q u e  sejam, fosse dado o poder d e  adivinhnr. 

Ainda no  recente crime desenrolildo na rua 20 de  Abril. 
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que vitimou uma infeliz mulher de nolne Maria Joana, a poli- 
cia foi alv0 das rnais Bsperas censuras por parte de alguns co- 
mentadores mais exaltados, e ate poi- certa imprensa que, numa 
leviandade espantosa, protestava contra a demora eln descobrir 
o assassino. 

Se B certo que em todas a s  corpora~bes h i  bom e rnsu, e 
a pulicia tern dcfeitos, n8o i? menns cxacto quc n socicdade !Irc 
deve grandes servlqos, e por isso 6 injustn, por vermos qual- 
q u e r  policia estupido exorbitar nas suas f u n ~ b e s ,  descarregar 
sobre urna corporarBo inteira e prestimosa, os accrbos comen- 
tirios e justa indi~naqBn que o procedimento incorrect0 desse 
individuo nos provoque. 

0 escritor Eduardo Noronha e o jornalista Santos Juninr 
(Santonillo), que se  ocuparam do .Crime da Serra de  Monsanto. 
na eHisroria da CrirninologIa Conternporbnea)., ao referirem-se 
ao  injusto ataque que a policia sofrdra nessa kpoca, tomam a 
sua def&sa, escrevendo: 

A poljrin 6 n cilrr>ornqlo rI[rc lllnis s e r~ . i~ i ) s  j~rcsln c yrre 
rncnos ci7m{lcnsnda (: con7 n ~~rat ic iSo rfo /1~;hlico. 

Sc a a l g n r ~ s  /?olirias falfnn7 .7 cnr.tesLz e boirz srnsn 
/mi-n resolr-oreirl certiis conflitus das  rtras, q11e rn~rit:is L ~ C X C S  

nssun?en~ corncteres de  prohlen?n.s iiificers, tarlibern n3o so- 
bra171 o horn ser7so s a iucidcz nos quo  j>reter?rfern qcle cads 
grrarda irrhano scja ZITI? hnc!~arCl crn direito. 

Crn7 policin nas rrr.l.s 6 trr11 i'r7strrrmet~fo dc f u r p  err1 
rlonic d n  tirder?l e s e q r r r n r ~ ~ ; ~  prihlicn. N,io si. I!]@ jl6rlc exigir 
rnais rlnifa, do mcsnlo nlodo qlrc an so/dorYo rase> fl.711 sc 
exicc a rc .%ol r r~S~~  dc prohien7as cstmtegi'cos rra tactic-n de 
Frrerra, rlem aus  g~icrre i ros ,  a deuis5o de as51111tos ifiplortidti- 
CUS.. 

Evidenternente, a policia do tempo em que Tomaz Ribeiro 
perpetroc1 o seu hediondo crime, era muito Bquern da q u e  te- 
mos hoje, se bem que esta ainda nXo satisfaqa absolutamente 
8s condigdes necesshrias, se  atenderrnos ao as~ornbroso desen- 
volvimento e constante progress0 do  crime. 

,b'o Br<?sil e I I ~  Argmtirra, a poiicia 6 inais iirn magis- 
f s -  L I  io d e  p r e u e i ~ ~ d o  do qrrc rrrn ir?stitrrto rej~r-cssivn - diz-nos 
o ilustrc advogado, dr. Mario Monteiro. 

E desenvolvendo o seu mod0 de  pensar s6bre anossa po- 
llcia, diz-nos ainda (1): 

+ A  sociotogia criminal, fornecendo novos ensinamentos 
em virtude dos seus constar.tes progresses e, propriamente o 
crime, que, evoluindo, tomou outros aspectos e at6 feic8es ink- 
ditas, deram a compreender, bem cliramente, que  os modern05 
criminosos nLo se parecem corn os antigos. 

.Porque, tornando-se os seus processos de  ayir, essencial- 
mente intelectuais e fraudulentos, deve ser rtlaior, s em d 6 v i -  
da, e bem mais apurada a sua  inteligencia. 

.Para cornbater esse ma1 ou atathar 3 tempo as causas da  
sua  formagLo, necessario se torna, yois, que  a tiossa policia, 
visto estarmos falarjdo dela, seja tso s6rnente uma organiza~H0 
estratigica, tendentc a qu6si adivinhar, descobrir. perseguir e 
capturar os delinqiientes. Ora isto nZo se  consegue, pel0 sinl- 
ples facto de  possuir legalmente uma farda ou urn cart30 de 
identidade, que  indique o seu portador coino fazendo parte da 
policia. Nem basta]-6 iambem, para isso, uma  simples pratica 
policial, por mais longa e hlbil  que pareqa. 

. .C~III  fmlici,? taI conlo rleve ser,  ter~ilo n sfii cargo tre- 
rnelldas r e s ~ ~ o / i s a h i l ~ ~ i ~ z d c s  [~e/as gara/?ti,zs ;zl!lejils, yue r  illdi- 
viduais, qLicr ~-olectl'c~a;, rrZo s e  irn;>ro~.is;l corn rrrna fardil 011 

urn cartdo, ,]ern se  faz corn ur?l sirl~jiles c i'rltelige'entc dese- 
io d e  acertar.  Sc  tern, r e P l ~ t ~ e r ~ f e ,  cucapio, a i r ~ d a  e ahsolu- 
tarne~ife i/rrfis/~e~~s;ic-el qcre csta se llle al)ur-e c ~ l l l  Lrn1 pre- 
p r o  mais vri rnolos Inripc~ c especi;i/, por:rlo-0 en? cill?ta~tO 
ut l r r l  tor ins as 11raxeb e priiticas, rjne a rilnis r.cccrrte rrirni- 
r~ali'stica estnhelece. Si; assirn />oiler5 ser rrrn 13oni irir'cstig2- 
dor, ur17 C O I I ~ ~ C ~ C I J ~ C  pcrrto, Ll177 verdn(feiro tCc1lico du  crime. 

Conlo na nossa terra tudo isto e, por enquanto, letra mar- 
ta, os resultados obtidos na sua  qubvi totalidade (quando a 
sorte n'do se encarrega de, por si so, dar  o braqo A ciencia.. 
sZo 0s  que  s e  est2o vendo ludor 0 s  dias. 

.Chbvem os processos nos tribunais docrime, organizados 
por la1 forma, que o men6r dado cientifico requerido pBe, bem 
fi luz, a inanidade das acusacdes formuladas corn ares dogma- 
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ticos. E quando os argtlidos nSo sHo despronunciados dentro do 
prazo que a lei indica, sPo, na maioria do$ casos, postos em li- 
berdade par falta de prhvas produzidas durante o respective 
julgamento. 

~ Q u e r  isto dizer qrre a policia proceda assim por perversi- 
dade, por simples espirito de  fazer mal, em grande n&meto de 
casos, mantendo e fazendo prisdes injustas, ou, dando a muitos 
factos, aspectos fundamentaimente erroneos ? Cremos sincera- 
mente que  n%o. 

eNinguem da corpora~io  policial. guarda ou agente, teri a 
menbr vantagem em proceder assim. 0 ma1 esti, a nosso vkr, 
num grande defeito de origem. 

~Mantem a tecnica empirica do$ antigos modos de pollciar. 
e que foram j &  substituidos por urn vasto metodo cientifico de  
Lnvestiga~Bo judicliria. Contribuiram para essa ciencia experi- 
mental numetosob mCdicos legistas, criminalistas. e dedicac;bes 
vArias, tais como Lacassagnr, Locard, Gross, Bertillon, Galton. 
Lombroso, Ferri, Bourinsky, Reiss, e inurneros outros. 

.Do beio conjunto de tantos esfor~os  inteligentes, da sua 
intensa propaganda, surgiu a necessidade imperiosa da policia 
cientifica, que s6 largos beneficios tern prestado B jus t i~a  em 
geral. Para o ensino dessa policia tern Lausanne, Roma, Ber- 
i ~ m ,  Paris, Lion, Bucarest, Hamburgo, Dresde, Viena, Madrid, 
Petrogrado, Bruxelas e Rio d e  Janeiro, cursos oficiais, mais ou 
menos completes. SSo as chamadas esco:ns de policia, onde se  
estuda uma verdadeira tactica de guerra, para que, corn critk- 
rio, prontidHo e seguranqa, tudo seja previsto, calculado e 
executado, tendo sempre em vista o born exit0 final. 

eAICm da criminalistica e do curso pratico do CBdigo Pe- 
nal e do Processo Criminal, e da policia administrativa, nessas 
escolas trata-se dos mitodosde identifica$Iio,fotografia judicii- 
ria, elcmentos dc mcdicina legal e assistencia de urgencia. 

a 0  ensino purarnente tCcnico d5 o braqo a exercicios pr i -  
ticas em laborat6rios, onde se  veriiicam analises e manejam 
aparelhos c~entificarnente apropriados a descoberta de  crimes. 

=De todas essas escolas, i: o lnstituto de Policia CientiFica 
da Universidade de Lausanne o mais perfeito, e h i  tambkrn 
ali urn curso inferior destinado aos agentes d e  poiicia, com 
cIaras noc6es sbbre locaisdo crime, pesquisas, protec~zo de in- 
dieios, procura e transporte de obejectas con: irnpressdes d e  
roubos, uscr6yurries, identificaq6es de reincidentes, e assinala- 

mentn cientifico (retrato falado, marcas particulares e fotografla 
sinalttica). Deve-se tal obra ao professor R. A. Reiss, antigo 
discfpulo de Bertillon, e autor de  obras famosas, tais corno o 
seu celebre hinnl ta l  de Policia Cientlfica, cujo primeiro volume 
loi publicado em 1911. 
L . . .  l . , .  ............................. I . .  ............... 

@ A  uma farda policial hP quem ligue logo a ideia de  que a 
sua situac8o d& direito a abusos, bravatas e preferencias, em 
prejuizo publico. D'af o ndmero de casos de desobediencia ti 
autoridade, registados nas reapectivas eslatisticas. Um policia 
nao tern em Portugal o prestfgio que  Ihe cabe, precisamente 
peia falta de  educaqgo civica popular, e ainda do respeito que 
muitas das pr4prias autoridades dCvem a si mesmo. 

~Ins t ruam a policia, como C absolutamente preciso, e 
verso, dentro em pouco, a face criminal do nosso meio corn urn 
aspecto bem divirso. 

"Porque 6 pena, rellmente, encontrarmos as ruas pollcis- 
das par qucm, muito embora corn o dcsejo ardente de bern ser- 
vir, carninha absolutamente i s  cegas. E i triste que  existam 
tantos agentes hLbeis e honestos que 56 i E8rca de  requisitos 
proprios, absolutarnente individuais e expontaneos, chegam, 
por vezes, a suprimir a falta dos conhecimentosciCntificos que  
ninguem lhes ministra. 

=Pelos actuais agentes b que  a educa~Lo profissional preci- 
saria de  ter inicio. Da maior parte deles depende a instruc;Bo 
dos processes remetidos aos tribunais, absoluiamente falhos de 
conhecimentos tkcnicos ou, quando menos, de razto jurldica. 

~Hoje ,  que urn simples pelo pdde denunciar urn criminoso, 
como, ainda ha pouco, Davina Waterson demonstruu no ~ A l i e -  
nlst and  neurologist^, e que os medicos norte-americanos, E. 
T. Raichest e A. B. Brown, dcscobriram que cada espkcie ani- 
mal se revela pelas respectivas carateristicas em cada cristali- 
za$Bo do 5eu sangue; hoje, que  contra os novos recursos na 
prhtica de  rrirnes, e indispsns&vel empregar, n l o  s6a pondcra- 
~ 5 o  e a astucia, mas ate os mais variddos conhecimentos cien- 
tificos-& devCras lamentivei que a mossa policias continfie 
assim. 

qQuando, como actuaimente, uma simples sCrie d e  pegadas 
pode determinar (e Reiss conseguiu-o) qua1 o sexo, a idade, a 
altura, a condiq80 social, a profissBo e at6 a nacionalidade de  
quern a produziu, jh nLo se suporta que, na maoria dos casos, 
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se  faqa obra apenas pela co~t f i s s~o  do crin~inoso, quantas ve- 
zes falsa, pondo-o incomunicAvel por algumas horas 011 por 
dias. 

'LA fbra, at8 o dicionirio do calHodas alfurjas, da giria es- 
pecial usada entre a populaqgo criminosa, (1) efornecido, para 
uso da policia, depois do seu ensino nas escolas privativas po- 
liciais. E aqui? s e  dois facinoras trocarem impressGes, en1 
calso, na presenqa de uma autoridade que o desconheca, ainda 
que ponham a clarn qualquer crime coinetido ou a cometer, a 
policia ficara ignorando toda essa conversa que Ihe seria util. 

sSe qualquer guarda encontrar um individrio morto na 
via p~bl ica ,  dare o alarme, juntar-se-30 curiosos, familia ou 
amigos e, ao reconhecerem o cadaver, hHo de abraqh-lo e sa- 
cudi-lo com emo~Ho, destruindo possiveis vestigios, sem que 
aquela autoridade tenha a mendr no$o cientifica para discer- 
nir se  se trata durn suicfdio, de urn acidente, de um assassinio 
ou de uma morte natural.. 

Mais adiante, e ainda na sua obra #Do Crime., sob o titulo 
Sherlock Holrnes e a policia actual, apaginas 29 e 34, o ilus- 
tre advogado, dr. Mario Monteiro, faz a seguinte pregunta: 

.dOnde temos 116s uma poticia tkcnicamente preparada. 
desde o guardada via publica ate aos agentes de investigaq20 ? 

E desenvolvendo o seu criteria sirbre a nossa policia 
actual expde: 

#Contra os meios engenhosos, no propdsito de desnortea- 
rem a policia, deve esta possuir uma preparaqZo estrategica, efi- 
car, paaa que nZo Iht: escapern pelas malhas, desde os =interme- 
diirios pivettes., dos eescrunchantes., ~sovaqueiros., +carteiris- 
tas>.e .vitriniriosh, ate aos egravateiros*, .punguistas., aos ltabeis 
~rnecdnicos.,; aos eximios eelectricistas ., e aquimicos~, perfeitos. 
Como todos sabem, nem os cadeados de segredo, nem as por- 

(1) N o  dccorrer desta obra, encontrarlo os nossos leitores urn cornplcto 
diclon&rio dt calzo e varias terrnoe usaav, pelos crimir~asos, n a s  alfurjas e n a s  
cadeiss. 

t as  de aqo, nem 0s cofres fortes, nem mesmo o papel, as chan- 
celas ou carimbos oficiais, constituem j& urn obstficulo Apritica 
das mais criminosas e audazes faqanhas. A nossa polfcia, na 
maioria dos casos, conforme o decorrer das investigaqdes, nem 
sequer atende aos mais rudimentares preceitos relativos ao lo- 
cal do crime. 

.Em Lion, por exemplo, conforme uma circular de  Marqo 
de 1910, a policia, ma1 se dA um crime,por mais insignificante 
que seja ou pareGa, trata ldgo de avisar, telef6nicamente, o la- 
borat6rio da respectiva corporaqlo, e p6de aos queixosos, aos 
vizinhos e curiosos, que abandonem por completo o local do 
crime, nZo deixando entrar ali ninguem, nem mesmo invo- 
cando autoridade. a n5o ser o pessoal tCcnico para o respectivo 
cxime. E la, a media anual C dumas quinhentas inspec~des 
d&ste g6ner0, segundo nos diz o proprio 1-ocard. 

.NBo sera precis0 recorrer ao historiador Humugasu Mi- 
nakata, para saber que as impressdes papilares remontam, jb 
em assuntos judiciArios, ao s6cul0 VII  da era cristso, pel0 me- 
nos na China e no Japao. Pofs. apesar disso, sd multo recente, 
e especialmente na Europa, 6 que tais elementos preciosos tern 
sido utilisados em investigaqires. 

-Portugal 6, para tristesa nossa, o pais cuja policia menos 
se tem servldo dessas e doutras descobertas da ciencia em be- 
neficio da justiqa. 

<De vez em quando, fala-se nurna refdrma policial. Bem 
necessaria 6,  e agora mais do que nunca, visto esta possuir, 
tanto nos seus directores, quer de Seguranqa, quer de Investi- 
gacgo, e ainda na maioria dos seus agentes, creaturas que, des- 
pidas das velhas f6rmulas, pretendem enveredar pelo camp0 
experimental, ainda que s6mente I custa do5 seus pr6prios 
esfdrqos. 

~ O n d e  e que entre nos, sengo em rarissimos casos que in- 
teressarn a opiniHo p~bl ica ,  se t e r ~ ~  feito o simples exArne mi- 
croscirpico do sangue ou de p&los encontrados entre as unhas 
de urn cadiver, vestigios bsses tZo importantes que s6 eles podem 
levir 2 plena verdade de urn facto criminoso? Records-se o 
que os legistas francdses Gambert e Baltazar nos disseram so- 
bre o assassinio de nladarne Gouim, no seu livro =Poi1 de 
l'homme et des animaux*, e ver-se-hL como, por uns simples 
pelos de pann usado nas calcas dos militares franckses, foram 
descobertos os soldados Oraby e MicheI, corno autores do 



crime. Quando alguem mata e diz ter procedido assiil~, em le- 
gitirna defesa, fez-se, porventura, em Portugal, urn ex%me ri- 
gordsamente tdcnicoBs suas vestes, como 6 de uso is Tora, para 
se distinguir a verdade do possivel artificio? 

~Ottolenghi disse uma  verdade quando considerou n antro- 
pologia, a psicologia e a estatistica crirninais, e aindn a psiqriia- 
trfa e o direito penal, como sendo apenas um capitulo diferente 
dessa ciCncia unica que  estuda o homern delinqiiente, e os meios 
mais eficazes para a defbza social, tanto preventiva corno re- 
pressiva. No Brasil, a refdrma d e  20 de  Marco de  1907 cogitou 
do preparo da policia. 0 artign 6.440 determinoti a maneira 
d e  ayir na inslruqBo cientifica rlacessaria. 

~Creou-se,  entlo,  a Escola Profissional, mas sd mais tarde, 
ern 1912, sendo chefe o ST. dr. Belisario Tkvora. C que  surgiu a 
Escola de  Policia, a prfmeira fundada na America do S u l ,  e que  
constitui u m  verdadeiro instituto de  crfminologia. 

aReiss, pela sua superior intelig&ncia, que  o fez, por assim 
dizer, o modelo dos Sherlocks na  realidade, conseguiu que  
o diploma do Instituto ou Escola de Policia de Lausanne fosse 
mais do  que  urn simples papel, umn vulgar credenciai. 56 o 
consegue quem tcnha urn curso d e  seis sernestres, e tenha apro- 
veitado o ensitlo das segulntes disciplinas: Direito Penal, Pro- 
cesso Penal, Anatomia (corn exercicios praticos), Medicina Le- 
gal, Quimica OrgSlnica (con] trabalhos d e  laboratdrio), Toxicolo- 
gla, Fisica Expel-imental (com laborat6rio). Policia Cientifica 
(corn trabalhos prdticos) e Hotografia (te6rica e pratica). 

s t 0  respective ex%me compreende seis interrogntdrins orais 
(direito penal e processo penal, anatornia, medicina legal, qui- 
mica, fisica e policia cientifica), e trbs provas priticas (anilise 
qualiiativa), corn reIa~Ho 2 policia, duas pericias e uma inspec- 
qiio do  local corn fotografia. 

TQuaIquer alunn disp6e de tres semanas, julgadas sofici- 
entes ao preparo para o ex%rne das prorras priticas. 

-Sbbre Qstes e vPrios outros assuntos correlatives, tarnbem 
e m  Berlim foi iniciadn uma serie de  conferCncias para os agen- 
tss da I'olizei-Presidium, I6g0que se  pensou na cria~Bo da  Es- 

cola d e  Policia do Hannovre. E em Portugal? Que noqdes tC- 
cnicas ou prfiticas possue urn guarda ou um agente s6bre Jorr- 
cos crilninosos, in8peccdo exterma de urn cada'ver, sirbre a 
gravidez, o abbrto, o infanticidio, a tbxicologIa,a criptografia, a 
tatusgern (I) ,  tao vulgar nos nossos homens do mar, os  esti- 
gmas flsicos, etc? Absolutarnente nenhuma. a n3o ser a que, 
por acaso. tenha adquirido espontaneamente por si. 

-Eis porque n5o vern f6ra d e  prop6sito lembrar, para a 
nova relorma da Policia, a necessidade d e  atender, tanto quanto 
possivel, fi distinqgo entre a policia empirica e ci0ntifica. 6 crl- 
rninologia, 5 psicologia criminal, & histdria natural dos malfei- 
tores (classes perigosas, classifica~50 de  crimes, etc), fr tCcnica 
policial ( s e rv i~os  que  os  laboratdrios policiais dkvern pes tar ) ,  6. 
investigaq2o criminal (m81odos a empregar, anglises, etc.), a um 
curso pratico do Codigo Penal, processo crirninal e policia 
administmtiva, a urn curso de  idcntificaqBo (em geral, no  seu 
processo, impressoes, e retrato falado) no local do  crime, exl -  
mes dessas impressees, a urn curso de  Eotografia judiciLria 
(para estabelecer a identidade don vivos, dos cadhveres, ser- 
viqos n o  nte/ri.r e no laborat6ri0, e como elenlent0 judicifirio 
no local do  crime), e a urn curso de etementos de  medici- 
na legal para os casos, por exemplo, de  atentado ao pudor, 
estupro, abBrto, infanticidio, exame do fkto, exBme de lesdes 
cnrporais, caracteres dos ferimentos, n~turCsa  c sede das 
IesBes mortais, hornicidio, suicidic, ou  acidente, etc. 

.Alem d e  tudo isto, h i  tatnbem urna parte, cuja importbn- 
cia nao se  deve esquecer, e que, no Rio de  Janeiro, tem sido 
ensinada na Escola de  Policia. Referirno-nos A assistencia d e  
urgencia. Conviria que,  numa possivel reforrna policial portu- 
guesa, alguma coisa s e  fizesse d e  positlvo sobre a assist6ncia 
em geral, e a iinportincia da sua u r g h c i a ,  sBbre conhecimen- 
tos anatorno-fisiol6gicos gerais, tendentes a uma cnnsci&nciosa 
ap I i ca~ io  de  socorro urgente. sBbre curativos, antisbpsia e as&- 
psia, pr.itica dos curativos sntiskpticos, explica~au d o  emprCyo 
e aportunidade dos rnedicarnentos urgentes, cuidados a empre- 
gar corn os asfixiados (calbr. descargas electricas e gazes dele- 
tCrios), Que sabe a nnssa poIfclcia shbre recern-nascidos, enfor- 
cados, estrangutados e afogados, sdbre o procedimento a ter com 

(1)-SBbre a tatu5gem dns prisdes, seu uso, processo d e  tatuar e tatuado. 
re*, entonirari  o lelior, no derorr e r  desta obra, urn vUSto capitulo iluetrudo. 
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ns alienados e excitados em ntaques de hisferismo e epilepti- 
cos e en1 sincopes, socorros a queimados, a feridos de outra 
especie, ern casos de  fracturas, hemorragias, envenenatnentos, 
intoxlca~fies, picadas ou mordeduras de animais venennsos? 

~ Q u e  sabe ela alnda nos freqiientes casos de morte apn- 
rente que  urge analisar, quer sob o seu aspect0 lenlo ou sli- 
bito, ou ainda dentro da agonia ou dos sinais que a precedem? 
Claro est& que os exercicios priticos dkvem selnpre acompa- 
nhar Qste ensino ~nkratnente tebrico, como se faz Id fbra. 

-Organize-se uma policia como deve ser. 
-Bastara lembrar que, at6 sem essas nnqbes tZo necessa- 

rias, ]A precaria de conhecinlentos tecnicos, ainda a s s i~n  lnesmo 
para quatquer agente de  investlgaqio se transportar a0 local 
do crime, longe ou perto, hala ou nHo urgencia, s6 podera fa- 
ze-lo 5 sua custa, tirando a c o n d u ~ l o  dos mngros escudos que 
recebe mensilmente. Porque-lbstima C dize-lo- n8o possui a 
verba necesskria para os imprescindiveis transportes, nlofalando 
j 5  nas diversas despesas que urn agente de  investigaq80 tem 
que fazer, quer trabalhe oculta~nente ou i s  claras ! 

*Sem conhecimentos tecnicos e ainda sem dinheiro para s e  
movitnentar, como podere~nos n6s ter ulna boa, uma verda- 
deira policia? Urge, pois, modificar essa corporaqlo, remode- 
IS-la, instrui-la e fornecer-lhe os nieios, tanto profissionais 
conto pecuhrios de que necessita, para cu~npr i r  o dever e o pa- 
pel que Ihe chbetn no meio das sociedades civilisadas. 

.Enquanto n8o se proceder assirn, serP 111elh6r dizer que 
temos pollcfa s6 para prender. 

~Faremos melh6r figura.. 

O doutnr Xavier da Silva refere-se, tnmbem, no seu livro 
.Crime e Prisdes-, (1)  Q dtf~ciencin da nossa policia. 

Diz o  lustre ho~nern de ciencin: 
= A  ~nvest iga~Lo das vdrios crimes renliza-se, incompleia- 

mente, descontinua e desorden;ldamente, sem intromissjo as- 

sidua dos laboratlirins de  tecnica policial, dos de medicina le- 
gal. a imprimir-the a dlrectriz indispenssvel e cientifica. NHo 
hB uma escola onde possam instruir-se os agentes policiais. 
recrutados sem utna perfeita se1ec~S.0, ma1 remunerada, quisi  
sempre com 0s mais rudimentares conhecimentos de leitura 
e escrita, e sem o suficiente polimento da educa~B0 protis- 
sional e civica. 

aNHo possu~rrlos um serviqo perfeito de  registo criminal, 
embora pequetnos pelo excesso de reparti~Ses de identificaqPo, 
que nao ss ctrnsultan~, nem entre si permutam boletins da- 
ctilosc6picos. 

.Quando o estrangeiro-como sucBde, por exemplo, na 
t'ranqa, Belpica, Alemanha, Italia e Brasil-- inquire, excelente- 
rnente ~nun idv  e rigorSsamente encostado aos processos tecni- 
cos ,  relegando, na medida do possivel. para um plan0 secun- 
dhrio, a prova testemunhal, despreza~nos n6s as suas ndrtnas 
salutares, e convertemos esta no ~ n a i s  fogoso cavalo de batalha. 
E, no entanto, a Novissi~r~a Refdrma Judiciaria e vdrios diplo- 
mas dilnanados dos Ministerios do Interior e da Jus t i~a ,  quando 
bem liyados e orientados, dXo-nos a certeza da pdsse de ulna 
perfeita i~lvestigaqilo judicial., 

Se, na tpoca presente, a policia portuguBsa ainda niio dis- 
pbe dos meios necessirios que as suas congeneres dos outros 
paises posshcm, e que lhes facilita, coin relativa hrevldade, a 
descoberta dos grandes crimes, no ternPo em que Tolnhz Ri-  
beiro perpetrou o seu nefando crime, o seu papel era ~nui to  
rnais dificil de desempenhar, por falta de conhecimentos que. 
so mais tarde, comeqaram a ser importados do estrangeiro. 

0 criminalisfa, dr. Edmond Locard, revela-nos alguns dos 
segredos dos laborat6rios pollciais e dos sisternas emprega- 
dos pela policia para a descoberta dos crimes, comeqando por 
dizer, errrbura co~n  o riscu de erlsirlar qualquer coisa aos crf- 
rninosos, se ilei.e sen?l>re tor.nnr. conhecidos do grande pcjbiico 



0s p i ' i ~ ~ c i n ~ o s  gcr-31s da  ?@c-nicn pnlicial, a-fim-de fnzcr do 
rnes,i?ir o noxi1,nr dn j u s t i ~ n  (1).  

Assim, 0 ilustre director do Laborat6rio de Policia Tecnica 
de  Lion, ocupa-se, no seu mhgnifico tratado de tecnica policial, 
dos tnodernos criminosos, examinando as suas pegadas, as suas 
impressdes digitais, a s  poeiras, os vestigios de roupa e de  den- 
tadas, de tudo, enfirn, que  possa conduzir o investigador a umn 
descoberta ripida. 

Pdde recorihecei-sc, pelas ,?+gadas, -diz o dr. Locard- se 
o individtio estavn em pq, se carninl,a~,n rlir urrria, s e  rccunrrn 
uu sc estscionnva. A ltrm disso, priden? firnr-se ir>dicaqfies sS- 
I ~ i e  :1 ;dad?, o SCXO, a f?rofiss;1@ (' os  e . ~ t i l i / ~ s  p;2fol(iy.icos do 
individrio. Erlfim, r)r5de, pnr rrezeq disco-11ir-se os c-estigjos 
duma fentntic-a de simrrlnfEio corn pPgndas disfar~nrfa:: rirr t ro-  
cadas.. 

Ocupando-se deste assunto, e desenvolvendo-0, para mc- 
lhor  esclarecimento do leitor, o escritor Adolfo Coelho elu- 
cida (2): 

~ D e s d e  a mais remota antigtiidade, que a caca ao homem 
depende essencialmente da habilidade do rnstrendor; seguir 
as pegadas do inimigo; descobrir, pela sua intensidade e 
pel0 seu ~~f imero ,  se se  trata de  u m  bando numeroso em 
armas ou de simples viageiros ; caIcufar, pela inclina~20 das 
ervas calcadas, se a passlgem se deu ha muito ou pouco tem- 
po; traduzir, pelo exanle das krvores o u  dos arbustos, que &le 
roqou rta passigem. a natureza da pr&sa ou do armamento 
transportado pel0 inimigo, foram, desde muitos sdculos, o A. 
8. C. da arte do rastreador. 

<A policia moderna, obrigada a seguir o rasto do* crlmi- 
nosos, teve, porbm, que adaptar o metodo dos indios e dos ar- 
rnadilheiros &s condip3es especiais do meio; o que antes se 

(1)- * Manue. de Technique Policlfire..- Psris. 
(21- L A  lntcrnacional do Crimes- Lisboa-193?-i.r E~ICSO-pgs. 208 s 
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praiicava na campina, na floresfa ou no areal, passou agora a 
praticnr-se dentro das cidades, no interior das habitaqees. 

*Evidenternente que,  na maioria dos casos, aqui nHo ha, 
como alem, a terra oU a areia a reproduzir fiklmente a pkgada, 
lnas ha mil pequenos nadas que revelam a passigem do cri- 
minoso, e que sL0 para a policia ci&ntiEica o mesmo que as er- 
vas pisadas e as cinzas da fogueira eram para o rastreador. 

qVejamos, pois, en1 ~Bpida anblise, em que consistem os ves- 
tiyios qlle a policia tBcnica deve procurar no local de urn 
critne: 

*Nos crimes praticados no cdmpo ou em habitacdes rodea- 
clas por jardins, a primeira tarefa da policia moderna consiste 
etn proteger todas as pkgadas que se suponham ter sido dei- 
xadas pel0 criminoso, ate a chegada dos operadores do labora- 
tdrio pollcial, que proceder20 a sua modelacgo, depois de  foto- 
gralallaa. 

~0 process0 mais geral para obter ulna boa modela~%o 6 o 
seguinte: 

'Cobre-se, primeiramente, a impress50 deixada no s61o corn 
gBma laca, para aglutinar a terra, que  de contrlrio se esboro- 
aria em contact0 direct0 corn 0 yesso, perdendo assirn o con- 
t8rno; depois de se  ter d&ste mod0 f isado a pkgada, deita-se 
uma primeira camada d e  g@sso fiiluido em hgua, e log0 que 
ela tomou consistkncia, repete-se a opera$5o, juntando a massn 
pedacitos de madeira ou arkme para consolidar o motde. 

cE' obvio que para cada caso particular, pPyadas na areia, 
na neve, etc., existe unt process0 peculiar. 

"Dentro das habitaqrjes, as pegadas sao mais dificeis de  
descortinar, porquanto se  limitam aos vestigios de saltos ou 
sdlas de borracha, no mosaico, no sobrado encerado, ou nos 
tapstes, c l~ jo  felpo calcado conserva, durante um certo tempo,a 
impresslo dos pi?s que passaram por ele. 

"Pbdem tambem encontrar-se vestigios de poeira ou lama 
sbhre 0s tapBtes, ou sdbre as cadeiras a que o criminosv tenha 
subido, para atingir qualquer armario ou quadro pendurado na 
parsde. 

"Tbdas estas p+gadas, ou vestigios, s5o cuidadosamente 
fotografados, sendo anotado qualquer pormen6r especial, como 
falhas da sola, marcas da borracha, pregos saidos, saltos esbo- 
roados, etc. 

"30 s e  imagine, porein, que  a determins~ao das pegadas 



se litnila a servir para cot~~ple tar  a acusaqzu, qua~ idu  por uutrn 
nieio se tenha descoberto o cuipado. A phgada p6de fnrnecer 
aos tecnicos de  urn laboratwrio policial as mais variadas indi- 
caches sabre o criminoso 

"A leilura das pPgadas nada tem de  misterioso, apenas 
exigindo uma grande pritica e o conhecimento das rtgras esta- 
belecidas, ap6s a observa~20 de milhares de  casos. 

'Assim, conhecida a medida do pe, C possivel determinar 
a estatura dncriminoso, pela simples aplicacBo de urna f6rmula; 
tamhem a rnedida do passo, ou seja a distlncia entre duas 
pegadas consecutivas, d uma caracteristica que d6, rnuitoapr6- 
xirnidadamente, o cornprimento dns pernas. 

'Saber ler as  p*gadas, 8, pois, a arte tnais importante de  
urn born detective, porquanto se sahe que, se um individilo 
carninha As arrecdas, as suas pegadas sera0 irregulares. por 
causa da instabilidade; se, no decurso da marcha, se voltapara 
trls-para ver se 6 seguido, por exelnplo- quasi sempre mete 
para dentro o pe oposto ao lado para onde volta a c a b e ~ a ;  se 
correr, apenas deixarh a impress30 dns shlas, a nHo ser que se 
trate de urn correilor profissionaf, que  apoiara o pC inteiro, etc. 

'Alirn das p&gadas do criminoso-die ainda o nlesmo 
ilustre escritor-s?io de  fundamental importhncia no inqukrito 
policial, os vestigios deixados no sdlo pel0 cadhver da vitima 
que  o assassin0 tenha arrastado, ou dequalquer objecto pesado 
que urn ladr3o tenha levado consigo. 

E conta-nos a seguinte caso: 
'Mary Cecilia Rogers era uma formosa operiria, urn pouco 

coqr~Pfe,  mas bern comportada, se except~iarmos o seu desapa- 
rerimento durante urna semana, cinco mPses antes do drama. 
Um dia, saiu do atelier onde trabalhava e n3o tornou a apare- 

(1)-Edgard Piie, escritor arncrica120, dc lrnngina~iio ordente e as veres  
mjrbida. Nnsceu ern Boston; autor  de UHistbrias E x t r a o r d i ~ ~ b r i n s = ,  . 0 Corvo.,  
*O Crime da Rua da Morguer. a 0  MistCrio de Mary Rayersa, etc Nasceu 
cm 1809 e faleceu ern 1899: 

cer. A policia de Nova York, posta em campo, acabou pnr des- 
cohrir, cinco dizs depois, o seu cadaver no rio Hudson. 

"0 rnkdico legista constatou a presenqa de numerosas 
escoria~fies, e que  um lac0 apertava o pescoco do cadsver. 

T o r  seu lado, a pollcia descobriu, num bosque prdximo 
do rio, diversos objectos pertencentes a hlary Rogers. No per- 
curso cornpreendido entre Bsse hosque e o rio, descortinararn-se 
os vestigios de urna iuta violenta e prolongada e, depois, o 
rasto deixada pelo cadaver, qua  £bra arrastado at6 3, margem. 

'A policia concluiu formklrnente que a vitima, ao passear 
sbsinl~a na Inargern, PBra assaltada e rnorts por urn grupu de 
vagabundos. 

' 0  inqu6rito conduzido neste sentido mais nada apurhra, 
e tudo fazia supBr que o caso ficaria por resolver, quando o 
famoso escritor Edgard Poe, (1) o verdadeiro criador do romance 
policial, se decidiu a passar do terrCno da teoria para o da 
prLtica. 

'0 autor d'C1 Crjrnc d;l Run Alorgue examina a sau turno 
os  rastos deixados na rnargem do Hudson, e afirrna, contraria- 
mente B t h e  da policia, que Mary Rogers fBra atacada, violen- 
tada, rnorta e arrastada pur urn Srnicu hornem. 

'Eis a deduq5o do grande po6ta americano: 

.No r-estido d a  cndir,er descoberto encontre-se 
Irma tira d e  c2r.ca de rim pB d e  largo., rusgada d e  
hn~.vo 1)nra cimz, desde n 6rla d a  sbia at6 B cinturn; 
esta bra r i ; i i >  estd arraricada, rnas sin? er:rolada tr2s 
r-tics err? t G m 0  do corllo, e llrP5.a 1723s crjstas Corn 
rlrna esjl&ie d e  nd. Isto foi feito corn a infen~i io  
ex.iiler~te d e  fori7ecer urna p 6 . q  para  transportfir 0 
corpo. Orir, urn ~ r u p o  d9 .llon?erls precisaria dc 
recorrer a urn fa1 espedier~tc?  Pa ra  Ires ou  quatro 
I~omeng os rnenlhros d o  cad ive r  forneceriam uma 
pe'ga r ~ l o  si;,srrficierite, mas tarnhem a mas cdrnoda 
dr tSdas? E i r i~ f~ iL~~~~ve l r r r e r i f e  ,? i r l v e n ~ l n  de urn 
sii llomern Entre o bosc~ue e o rio, descobriu-se 
urna palipada derrirbada e a terra conset'vavu 0s 
l.estlgios do arrastar d e  urn pesado fardo. Corno 6 
q r l e  urn bnridn d e  13orr:ens s e  teria dado a0  trnbalho 
siiperfldo cte rlerruhnr i j n~a  palicada para  a r r a s b r  
L I ~  cnd;ic,cr, risfv q u e  Iht-s bssfaria erguer  o corpo 



DO CRIME E D A  LOUCUKA 

por cima <TO nhst.Acirlo? Coino P vile lrnl hnndn de 
hornen.? sc letnbmri.? de ~ r r n s t n r  1m7 rntfdver; a 
n;?o ser. q L t r  prctei~dessem rl'eis~r vcsti/;rio.; dPsse 
orrasto ?, 

.Tendo assim demonstrado que se tratn de um unicoassa- 
sinn, Edgar Po5 aplica d descoberln do criminoso a sua genial 
ciCncia dedutiva. 

qPartindo do principio de que o assassino fugira nuln bar- 
co, ap6s o crime, e de que nenhum barco fbra roubado,oautor 
d'O C o r v o  conclui que o homem deve s8r dBno d?sse barco, 
que pBde guardar num lugar seguro, e, portanto, pessoa de 
certa posiq2o e fortuna. 

.Corn0 Mary Rogers tivera a sua primeira aventura corn 
urn oficial de marinha, cinco mbses antes do drama, e como 
esse periodo corresponde A dura~i io  de urn ccrto cruzeiro, oro- 
tnancista aponta, como presumivel assassino, esse oficial de 
marinha. Dc facto, era Gsse o criminoso, queassassinira a aman- 
te por despeito e ciume. 

.Corn Cste caso aul&ntico, constituiu Edgar PO? uma das 
suas mais sugestivas novelas policiais: 0 r~lisfdril~i rie 221nr~, 
Rogers. 

Referindo-se as i rn~~ressr ies  digitois, diz o autor d'A inter- 
?~ncior?al do  Crirrie: 

.A identificaqLo dOs criminosos tem sido a primordinl 
preocupaqiio da policia, desde as mais recuadas civi1izat;des. 
Assim, ate 5 Revoluq%o FrancBsa, rn desde a mais remnta anti- 
giiidade, se recorria aos blrbaros sistemas das mutilaqbes e 
do ferro em brhsa, para assinalar at6 5, morte o ladrlo ou o 
assassino. As orelhas, o nariz e as mfios, eram decepadas. para 

que o criminoso ficasse identificado para o futuro, ou, entao, 
um ferro em brlsa era-lhe aplicado na carne, a marcar-lhe a 
sua inflmia. N a  Russia, por exemplo, era a palavra Vor-[a- 
drlo-impressa a fBgo na testa do criminoso e, em Franqa, 
uma flbr de lis, no ombro. 

.PorBm, a policia moderna que, evidentemente, nil0 podia 
servir-se ddstes birbaros e preclrios sistCmas de identificafEio, 
procurou um processo que baseasse a identifica~zo em uma 
caracteristica absoIutamente individual. 

~Alfonse Bertillon, enti40 empregado na Perfeitura da Poll- 
cia de Paris, imaginou, em 1890, o retralu faladu, segundo o 
qual, por meio de  algumas abreviaqdes tCcnicas, um individuo 
C t lo  completamente descrito que pode ser reconhecido, a-pe- 
sar-dos mais perfeitos disfarces. Nesse sistCma, a f6rma das 
orelhas, a cbr dos olhos, a firrma do nariz, a altura da testa, e?c, 
sLo os elementos bdsicos da classifica$Ho. 

.Mas o grande processo ia ser 0 das impressties digitais, 
ou seja o vestigio que deixam as papilas da face inferior dos 
dedos, quando em contact0 com uma superficie lisa, e que s2o 
constituidas pel0 deposit0 de uma serie de pequeninas gotas 
de suur, que r c p ~ u d u ~ c m ,  de ulna rrlaneira absolutamenteexa- 
cta, as saliencias e os sulcos do tegumento. Ora as impressdes 
digitais de todo o individ~io s i o  imutAr,eis, desde o seu nasci- 
mento ate a sua morte, e n io  se  podem modificar nem por 
d o e n ~ a ,  nem propositadamente, como muitos criminosos tentam 
fazer, queimando os dedos, porquc Iogo que reaparece a pele 
nova subseqoente a queimadura, elas reaparecem tal como an- 
terior~nente. 

.Mas a sua rnais prodigiosa propriedade a t 6  em que rido 
rsrstet?~ (101s iildji'id~ns que  tcrlhan? as nlesmns ;mpressdas 
clr,yitais, u qut: jd st: pude aiirmar ousldamente, visto que as 
policias de todo o mundo praticam dsse sisl&ma, h i  trinta anos 
para ci ,  em muitos milhaes de individlios, e nunca se encon- 
trou uma excep~iio & regra. 

'A experibncia demonstrou que as impress6es digitais s e  
podem ctassificar em 5 tipos fundamentais. As numerosas l i -  
nhas que a s  compdem, estio coordenadas em tt3rno de um 
nucleo e de urn ou dois pontos secundarios, chamados deltas. 

"E 6bvio qlie estes cinco tipos fundamentais se sub-dividem 
em muitas dezenas de outros, que os iaborat6rios policiais clas- 
sificam e sistematisam, de modo que basta 0 simples enunciado: 
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A. 1244, para siguificar a unt tccnico que o individdo ern 
questZo tem o polegar direito em arco, o indicador do  tip0 
nrco, o midio  e m  I a ~ o  i~lrerno,  o anelar em t~rrhilhao, e o mi- 
n i m ~  do mesmo tipo. 

'E muito taro que um criminoso n2o deixe irnpressaes di- 
gitais no  locai do  crime, jP quando forqou portas o u  janelas 
para nPle se intl-oduzir, ja qualldo lanqou ma0 dc qualcfucr 
objecto ou arma.  A questso esiA em saber descobri-las, e isso 
6 tarefa que os peritos de i i  de f6ra muito bem conhecem, e 
q u e  a nossa policia deve estudar cuidadosamente. 

%s impressires assim deixadas pelo criminoso podem ser 
d e  IrCs tipos: moldadas,  cm substdncias plisticas; ~,isir.eis, 
meos sujas de sangue, d e  tinta ou de  gordura; e latcntcs, no  
vidro das janelas, nlim copo, numa faca, numa garrafa, etc. 

'Para descobrir estas ultimas, as mais uteis para a justiqa, 
visto que  o criminoso as deixou por inadvertencia, ilumina-se 
obliqiiamente o object0 suspeito, com uma limpada elictrica 
de  algibeira, por exemplo. 

' 0  perito Sara, pois, no locai do  crime uma escBlha ~ O S  

objectos que possam ter sido manuseados pelo criminoso, trans- 
portando-os para o laboratirrio nunla embalagem apropriada, 
para n l o  apagar vestigio algum. 

..Sbbre as  superficies onde se suspeita da presenqa de  im- 
pressbes digitais, vaporisa-se u m  pouco d e  oxido d e  chumbo, 
que adere as gotazitas de  sudr, fazendo aparecer com toda a 
nitidez o seu desenho. Se as impressdes estao, por exemplo, 
num objecto que  n2o 8 ficil transportar, cdfre, armario, etc., 
assenta-se, sbbre as impressoes reveladas pelo oxido de  chum-  
bo, uma f6lha de  papel fotografico molhado em agua, e as  im- 
pressoes passam para a gelatina. 

.Colhidas as impressdes digitais, saoestas levadas para o 
laboratorio, e ai s e  procura no fiche~ro se Ib existe a ficha do 
individuo em questlo. 

.Se se trata de  um reincidente, a ficha respectiva d i rao  
sell nome; caso contrlrio, a policia dever i  procurar entre os 
suspeitos, entre aqueles que  porventura se aproximaram do 
local do  crime, o individuo que  tenha as impressbes digitais 
encontradas. 

.<Nada mais curioso do que  6stes arquivos policiais, qiie 
atingem em alguns paises uma amplitude formidavel. 0 da 
Perfeitura da Policia, de  Paris, compreende oito milhdes de fi- 

chas ;  contudo, a sistematisaq8o foi 150 longe, que  10 n~inutos  
bastam para procurar a ficha d e  qualquer reincidente, e rnui- 
tas das consultas sao feitas pelo telefone. 

"E claro que, hoje, o mundo do crime nada ignora do uso 
que  a policia faz das impressees digitais encontradas no  local 
do  delito, e que s50, como vimos, uma verdadeira assinatura 
do malfeitor. 

'A defesa primordeal dos criminosos contra t l o  denuncia- 
dores vestigios, foi o uso de  luvas, e assim vimos, muito recen- 
temente, no  Caso da Rua Vinte de Abril, dois individ6os in- 
cultns cnmeterem u m  assassinato P n roubo cnnseqfiente, d e  
luvas ca t~adas .  

"Acontece, porem, que  em muitos casos, a-pesar-do em-  
prQgo de luvas, a policia tecnica tem conseguido descobrir a s  
impressoes digitais dos malfeitores. Isto nada tem de extraor- 
dinirio, se nos lembrarmos de  que a maidr park  dos crimino- 
sos nPo dconstituida por elegantes habituados ao uso de  luvas, 
e que, portanto, essas peqas de  vestuario s8o arranjadas h 61- 
tima hora no primeiro ad610 ou caixote do  /lixo. Trata-se, na  
maidr parte das vezes, de  luvas d e  pano, jb velhas e gastas, 
onde GS grossos dBdos do gatuno s e  alojam dificilniente. 

*Imaginemos agora o rnalfeitor, arrombando a pB decabra, 
uma porta ou  uma janela, suando, esforqando-se por n8o fazer 
ruido, e, para cdmulo, com a ferrarnentn a fugir-lhe das n18Os, 
por causa das luvas. .  . Quando chega a entrar em ac@o, ou os 
grossos dgdos do larbpio romperam jL o tecido da  luva, e deixa- 
ram, portanto, nitidas impressoes digitais, ou o suor trespas- 
sort o ralo pano da luva e imprimiram a sua assinatura, com 
tanta mais fartura, quanto omalfeitor, confiado nas Iuvas, me- 
xeu, a tarto e a direito, nos objcctos quc  o rodciam. 

-6 claro que, acima destes prii~ci,>ia,~tes, existe a klitc do 
crime international, que na sua rroiissc transporta, alem das  
chaves falsas, gazSras e broquins, u m  grosso par de luvas de  
hnrracha, corn as quais rlZo dei.uam irnpress15e.s dipitais. 

'Muito recentemente, porkm, descobriu-se um novo truque 
dos criminosos. pelo que  respeita a impressdes digitais, que  8, 
quanto a nos, de  tHo grande importincia, que pode, desde quc 
se generalise, tornar improficua a apl ica~ao dPste metodo, sob 
pena de  se cometerem os mais atrozes Brros judicihrios: 

"E o caso clue ~lg11115 c r i i l ~ ~ n o s ~ s  das g r a ~ l d e s  quadrilhns 
ii?te!~!~rraioiiais de ari-ornbadsi-es de  cdfi'es, e gatunos dc,joias, 



j d  I I ~ O  trt?hal/~atn curri Iu[.as, c/<?i.v:z~~cJr), c . o t i ~  :I r~?afor f~~d;fc?- 
renfa,  os obicctos ern clue tncnrn cvberros dc ir??pres.siies dj- 
gitais'. . . [Jcrrijric es.i~zs i m p  cssi?t.s di~~iritnis 1i.ici sZo siias, sao 
doritms, sZo cdplas fritogr2ficns trar?spor-i,2dn? en1 rc1i.r-o pnra 
delgndas ~ i e l i c u l n s  dcgel;itir~a, cofl? que 0 s  lnnlfc-itores c<'ibrem 
os seus pr6prios dBdns. (1) 

 ate agora, esteestratagenta tern sido etnpregado porccr to~ 
gatunos, para atribuirem as prdprias culpas a outros oficinis 
iin rzicsn?o of~rio,  mas se, amanha, as irnpressdes digitals de 
urn inocente fbrern assim deixadas no local durn crime, quem 
o salvard do 2.n-o judiciario? 

Demonstrando que r~em s e ~ n p r e  as inijlressties dig~tailis 
pidcnr scrs.ir d c  bnsc p a r 2  coiiiicn.7r grrerri rjuer qrre sejn, 
pol's, d o  cnritrLirin, r, juiz 1 7 1 1 ~  jxim isso t i f i n s  se scr.c./r, r:orr-r- 
r.i o r:sco (i'e, al.i,~urnizs ~.CLCS, C O I I C I P I ~ ~ ~  ilin irroceiztc, o dou. 
tor Hermeto Lima, do Gabiniite de IdentificaqBo do Rto do la- 
neiro, refere urn caso ocorrido em Pau, na Fran~a,  fazendo 56- 
bre Ple interessantes considera.vbes. 

Dando ao seu artigo o titulo: -4s inipress5es dipit;lis rzZo 
pou'erll servir d e  pruvn para c o ~ ~ i i e n a ~ . n u ,  e o sub-titulo: 

( l l - o A s  imnressbes digitais, scndo clementas preciosos para a descober. 
ta cle urn crime, sem sempre sao concludenlcs, como neste caao s e  verifica. 

% H i  an05, quando a celebre rluadrilha de Bonnol, Valct c Osrnier opera. 
va em Paris. aterrorizando a populat io ,  foi assaltado nnr armeiro no mboule- 
vard-  Haussmann. lnterveio a aolicla e rccolheu, rnuito contente, as profusas 
imprcssijcs digitais que 0 5  ilzoaltantcs deixaram. H a v i a  qu4ai a cerlraa de sc 
conseguir ldtntiflcar 0s crlminosca. Exarninaram-sc as dedadas, nu? deram 
este resultado desconjertante: quem entrira no armeiro fdra Fallieres, e n t i o  
Presidentc da Repuhlicn, B r i a i ~ d  e outros politicos em evidPncia! 

as6 mais lards, quando o tcrrivel band0 d e  Bonnot caiu n a s  mias d i  Po. 
Iicia, se obteve expl ica~ao Clara daquela pespuisa estranha. 0 s  meliantes usa- 
T a r n  luvas d e  *cautrhouc',  nas  quais tinham prCviamentr inipresso os einais 
dagitais d e  vdrlos Itomens cklebres. 

~ r P a r t a ~ l n ,  a imBrassio digital, send" urn sinal Inconiundivel, item sen,. 
pre P elernento baitante de prova. Sii pndo ser considerado ctn  llctcrminadas 
cir:unstincias c em harmonfa coln outros elcmcnlos, ~ g u a l ~ n e n i c  stil~dos..  
Mar io  Romingues - = D e I e c t i ~ , c * -  Lisboa, lo de Novrmbro d e  1932. 
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Conto clas ism dendo logar a urn grave erro judlciirio (I), o 
ilustre mBdico conta-nos: 

k R .  domiciliado em Pau, visitaua corn Preqhencia urn joa- 
Iheiro, seu conhecido. Tinha iste uma filha a qlrem B, fazia a 
carte, e era devidamente correspondido. Marchavam as coisas 
assim, quando, por motivos comerciais, o joalheiro rornpe corn 
o futuro genro, ficando os dois inimigos irreconcilihveis. A 
m o p  tornou, aparentemente, o partido do pai, mas, a verdade, 
6 que os dois na~norados se  encontravam freqiientemente. 

cum dia, o joalheiro amanhece roubado; haviam entrado 
na joalheria, tendo sido arrombada a porta principal. Como 
dnico indicio do ladrlio, encontrava-se uma v id ra~a  com uma 
impresslio palmar e digital da m&o direita. 

aDuas pessoas aparecem no Cornissariado, declarando que, 
na noite do roubo, viram B. nas proximidades da casa, indo e 
vindo agitldamente e, portanto, suspeitavam dCle. 

'B. B detido, nCga terminantemente ter sido autor do rou- 
bo, mas, tiradas as suas impressaes digitais e palmares, verifi- 
ca-se que eram as mesmas q ~ ~ e  se  achavam na vidra~a.  

<Interrogado n&sse particular, B. perturba-se e n2o d& 
mais uma palavra, para n8o cornprometer a moqa. 

~Diante disso, as pr6vas eram concludentes: - as impres- 
sBes digitais, bern como as testernunhas, nLo podiam mentir. 
N5o havfa dlivida, todos diziam, B, era o autor do roubo. Jul- 
gado, foi o infeliz condenado a alguns anos de pris8o. 

'Faltava, porgm, saber onde se achavam as joias, qlle B. 
relutava em n%o declarar 

.Eis que o acaso, que P! sempre o melhor auxiliar da po- 
licia, veio proporcionar rneios para se saber onde elas se en-  
contravam. A policia de Pau teve conhecimento que, em TOU- 
Ion, havia sido prgso um espanhol, tendo sido encontrado em 
seu poder grande quantidade de joias. Enviado a Toulon urn 
agente dn policia,  acornpanhado do ~oalheiro roubado, Cste re- 
conheceu todas as suas j6ias, algumas ainda com as etiquktas 
da casa. 

-0 espanhol confessou ent5o que tinha sido so ele o au-  
tor do roubo. 

(I) - A r q u ~ v o  de hled~cina Legal - Director: Prof. Azevedo Neves - 
I.* an0 - Janeiro- Abrli, de 1922 - Llsboa - pgs. 35 a 37. 
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.Mas as impress6es de 8. achadas iia vidraqa ? 

.A ftlha do joalheiro, entso, explica que todas as noites re- 
cebla o sau namorado na loia de seu paL, e que na noite do cri- 
me, 8. havia ali entrado. tendo, naturalniente, apoiado a m8o 
sabre a vidraqa, ali deixando as impressdes respectivas. 

.A vista, pois, do facta qua acabamos de narrar- continua 
o dr. Herrileto Lima-nem sempre devemos firmar opiniZio se- 
gura s6bre irnpresades dcixadas em local de crimes. 

.Quando h l  pouco tempo se deu. no Rio de Janeiro, o as- 
sassinio de uma desgra~ada, conhecida sob o nome de .LiIi das 
Joias., as jornais e a pollcia quizerarn dar grande importhcia 
a impressbes digitais sangrentas. encontradas em urn mdvel 
ao Iado do cadlver. 

~ N a d a  mais errado do que isso. 
*Numa casa de prostitiliqlo. em que entra e sai multagen- 

te; qua B quAsi uma casa publica, estaria em palpos de aranha 
corn a policia, o homem que ali estivesse antes do assassfnio, 
e que tivesse a infelicidade de ter ali tomado um cop0 d'kgua 
e a1 deixado as irnpressdes de seus dbdos, de f6rma que oGa- 
bingte de IdentificasBo conseguiss~ classificar os respectivos 
desenhos. 

.E ai dele! se j i  tivesse entrado no Gabindte para se iden- 
fificar, com 0 dnico fim de ter a sua carteira de identidade! 

4Seria taIvez um homem perdido, se nHo tivesse a seu 
lado um hlbi1 advogado para o defender. 

.Em Lyon, houve uma Gpoca em que virios assassinios 
se dbram, de umaf6rma bem interessante. 

*O criminoso deixava sempre na fronte do cadaver, a im- 
press'io sangrenta de um dddo polegar. Querendo zombar da 
policia, deixava ali o a410 da sua passigem 

.Remetfda a Paris uma prdva fotogrdfica da impress30 d8s- 
se polegar, foi reconhecido que o dedo era de M. Lepine, entlo 
Prefeito da policia daquela capital. 

.O assassino, tendo obtido o desenho das impressdes do 
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dBdo polegar de Lepine, moldou-as em cbra, dal em cautchou,e 
delas se servla como uma espBcie de carimba. 

.Isto posto, as impressbes digitais encontradas no local do 
crime n3o devem por si s6 constituir prova judicidria. I? preci- 
so urn conjunto de circunstgncias, para que elas possam fazer 
pr6va inabalfivel. 

eTodavia, nHo O tambem para se desprezar, nem para a po- 
licia deixar em completo abandono, as irnpress6es digitais en- 
contradas em locais de crimes. 

.Todos 0s Oabinetes de Identifica~Bo registam, rnesmo, ca- 
sos em, que 56 pelas impressbes digitais, foram conhecidos os 
autores de  crimes. 

.O que queremos chamar a atenq5.o dos juizes. 6 que nPo 
se  deixem Ievar exclusivamente por elas no seu julgamento, 
pois poder20, muitas vezes, incidir num Crro judiciirio.* 

Tambem ainda sdbre as impressbes digitais, subordinado 
a epigrafe .As impressiies digitais na China e em Macau, o dr. 
Xavier da Silva, num interessante artigo insCrto no Arguivo de 
.l.led~cina Legal (N.ns 1 e 2-AbriI de 1922.-1.' vol.-I? ano) nos 
afirma que a cibncia de ideniificar o individdo pelo d&do ou. 
melhor, pela dedada, a que denominaram dactiloscopia, nosnso 
entrara em casa ap6s o alvorecer do seculo XX. 

Diz o ilustre Assistente do lnstituto de Medicina Legal de  
Lisboa: 

.De facto, pelo que pudemos averiguar, trazendo, entilo. 
dados e documentos in6ditos para a histdria das impressbes 
digitais, aos quais, agora, dilatamos o ambito, prova-seque nem 
a dactiIoscopia veio dar aos dominios portugubses, nestes ulti- 
mos lustros, nem, sequer, aqui engatinhou pelas escadartas 
das prisdes. 

.NBo veio, pois, para apantar I s  iras da Justiqa, como pe- 
rito conscibnte. infalivel e incorrupto, o rerncidente que 6 mfs- 
ter corrigir ou 0 inocente que urge libertar. 

,Foram antes as lacunas a prsencher na identifica~ao civil, 
arlublas com que se topou na esfbra civel, as imperiosas deter. 
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minantes que trouxbram ao nosso encontro a ciPncia das de- 
dadas. 

eAinda Falton, na Europa, e Vucetich, na Am6rica do Sul, 
nos nHo tinham trazido os seus preciosos ensinamentos,]A Por- 
tugal, naquela sua coldnia do extrtmo oriente, apunha irnpres- 
sdes digitbis em documentos do Estado 

aDificil se nos torna averiguar, se, mesmo 1 India, a novi- 
dade alcanqou primeiro do que Macau. Quem sabe onde Wil- 
liam Herschell, o percussor dos brilhantes triunfos dacti- 
loscdpicos, que, desde 1855 a 1888. no Rengal Cit-il Service 
veio apiicando as dedadas teria ido beber a sua genial inspi- 
raqHo ? 

*Sabernos por Humugasu-Minakata (I), que a rajada soprou 
do Celeste Imperio at& atingir o territdrio indiano, porquanto o 
povo chinez foi o primeiro a adaptar a pritica dactiloscdpica, 
visto como em pleno s&culoVII o seu uso era decretado nas leis 
relativas ao divdrcio. E assim era que o casamento. em caso de  
anaIfabetismo do marido, sdrncnte podia dissvl\,er.se quando 
Qste conjuge, no respectivo requerimento do divdrcio, faria su- 
bstituir a assinatura peIa sua impress50 digital. 

.Se desde epoca tAo remota o uso era corrcnte na China e, 
corno podemos garantir, a adopq5o das dedadas nos documen- 
tos pubiicos e particulares era sancionada em toda a provincia 
de Quangtung, muito antes dos portugueses se estabelece- 
rem em Macau, porque n8o admitir que praticamos a dactilos- 
copia antes da India. 

.NHo se  encontra naquela n z s a  coldnia qualquer docu- 
mento que possa tirar-nos de duvidas. 

..A Repartic50 do Expediente Sinico n5.o dispde dum bom 
arquivo nem de  uma bibliot6ca para consultar. a incuria dos 
nossos governos se  deve o termos perdido a mais rica ou  uma 
das mais ricas bibIiotbcas, que, valendo urnas vinte mil pata- 
cas, foi vendida a0 sinologo italiano, principe Mirtzi, por duas 
mil e quinhentas patacas, sem que o govern0 portuguCs a ti- 
vesse adquirido, a-pesar-das propostas que, oficialmente, Ihe 
foram feitas para a sua acquisiqio. 

.Pertencia a unl iiterato c h i n ~ z ,  muitn conhecido, proprie- 

(1) - . l l istorze d e  Ia lrldllivlic des rrnprelnts digitales,+ In Nature ,  
1891. 

tario da Casa de  Espelho, em Casa Branca (Chin-Shau), que, 
que durante a sua vida, punha os  seus preciosos livros 5 dis- 
posiqlo dOs interpretes de  Macau. 

~Desde  entLo perderam os sindlogos de Macau o unico 
meio de que dispunham para qualquer consulta cientffica. 

*N5o obstante, sabemos que n6sta col6nia portugueaa e 
nos seus tempos prirnitivos, quando a instrufso pljblica n8o 
estava ainda suficiantemente espalhada, muitos documentos 
passados nas estaqBes oficiais, e outros de naturdsa cbmercial, 
Ceitos mesmo entre portugu0ses, eram firmados por intennedio 
das suas impressdes digitais. Prova-nos este facto, e por f6rma 
~nsofism&vel, que o uso foi adaptado ou copiado dos chinezes, 
desde que a ocupa~Bo portugu&sa se  fez sentir na cidade de 
Macau. 

.Na extinta Procuratura dos Neg6cios Sinicos de Macau, 
a maioria das escrituras lavradas em lingua portugu&sa, nos 
livros de notas dos escrivHes-tabelises, onde figurassem uma 
ou mais mulheres de  origem chineza, eram firmadas e auten- 
ticadas por meio das respectivas dedadas. 

.No enranto, embora esta fosse a pratica seguida, nenhum 
dos legistas residentes em Macau, conhece a existencia de 
qualquer legislaqZo, relativa a semelhante caso, obrigat6rio ou 
facultative, para actos da vida civil e comercial, nem tHo pouco 
slrbem explicar conlo e quando foi abolido um tal emprego nos 
tribunais de Macau. 

qEstb, todavia, perfeilamente averiguado que a usanqa era 
facultada e correntia, ate a extinq%o do Tribunal da Procuratura 
dos Negbcios Slnicos, entSo abolida em todos os tribunais e 
cart6rios dos tabeliHes da  coldnia. 

.As escrituras publicas lavradas pelos rscrivfies-tabeliles 
dnquele tribunal, bem como os contractos de  casamento, 0s de 
compras e vendas. os testamentos, as  escrituras de afora~nento 
e todos 0s restantes contractos comerciais e civis, desde que 
fossem escritos em chinez, eram vhlidos e aceites por aquele 
nosso iribunal, embora as impressBes digitais substituissenl as 
assinaturas dos analfabetos, quer eies fossem confratantes ou 
testernunhas. 

.Esta velha praxe esta actualmente reduzida aos chinezes 
residentes em Macau, que a adoptam nos seus documentos 
particuiares. 

apelo que  diz respeito i China, sabe-se que na dinastla de 
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Han, iniciada antes da era cristH, jB os chineses faziam us0 das 
impress6es das polpas digitais. 

.O costume tem-se mantido atravCs dos sCculos, de mod0 
qde ainda hoje o chinez inculto autentlca os seus documentos 
corn a dedada do dedo indicador esquerdo, raras vezes corn a 
do polegar, usando a chineza, para o mesmo efeito, a impress30 
da pofpa do indicador direito. 

.A impress50 manual apenas aparece nas sentenqas de mor- 
te, nas quais o condenado, como sinal da confisslo do crime, 
deixa impressa a mSLo direita. Esta pritica 6 tambenl seguida 
na Cadeia Publica da col6nia inglgsa de Hong-Kong, para os 
condenldos a0 exilio ou 2i repatria~H0. 0 que muito tern favo- 
recido o reconhecimento de  repatriados que conseyuem voltar 
B coldnia. 

~Entretanto, born 4 saber-se, que o emprego dactilosc6pico 
rareando na China, pela razBo singela de que tambem vai 
escasseando o analfabetismo, tal d o grau de vulgarisaqlo e 
difusilo da instruqHo entre os dois sexos. 

-0 chinez executa pr&ticamente a impresHo digital corn o 
auxllio do seu tinteiro caracterlstico. Como 6 sabido, escrbvem 
de cima para baixo e da direita para a esquerda, substituindo 
a caneta por um pequeno pincel. Usam como tinteiro urn bldco 
r&ctangular de porcelana, em plan0 inclinado de cima para 
baixo, tendo o seu maior lado urn decimetro ou pouco mais. 
Toda a sua superficie 6 lisa, possuindo apenas urna caneladura 
visinha de urna das arbstas transversais, onde descansam o 
pincel e um padacito de tinta chineza. Assim, quando quCrem 
apOr em qualquer documento a sua impress%o digltai, corn 
umas gdtas d'agua desfazem, por meio da fricqao, a tinta na 
superffcie do bloco. 

*POT esta f6rma, o chinez que n2o sabe escrever, autentica 
0s seus docurnentos relatives a emprdstimos, compra e venda 
de propriedades, de divhrcio, adopsBo e requerimentos, 0 que 
nHo serve apenas para identiticar o individuo, mas para indicar 
a sua pr6pria vontade.3 
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S6bre a anhlise de poeiras, recolhidas nas v6stes das vfti- 
mas ou dos suspeitos, considerada como um dos mais efid- 
zes processes de investigaqHo (1) da polfcia tfcnica, escrevs o 
dr. Edmond Locard no seu :Manual_de Tecnica Policial.: 

"Entre os mCtodos que a cidncia p6s ao  se rv rp  do 
iilqlr6rito criminal, (I excirne das poeiras aparece como urn 
dns mais recentes P mais surpreendentes. 

&' s6rnetite de  adrnirar que tenha sido precis0 esperar 
tallto tempo, pam que se aplicasse rrma ideia tSo simples: 
recolher corn as poeiras dum fato a indica~ao dos atritos e 
contactos qlre sofi-erl o indivfduo suspeito. 

*Porqrre Bsses resfduos micrasc6picos que c6brem o 
nosso fafo e o nosso cdrpo siio testernunhas nzudas, seguras 
e fieis, de todos os nossos g4stos e d e  todos os nossos 
ericontrt,.~. B 

'EstL hoje absolutamente comprovado-afirma o escritor 
Adolfo Coelho- que em grande namero de misteres as poeiras 
especiais, que se  desagregam da rnat6ria prima, se deposltam 
nas roupas, na p61e, nas unhas, no cabs10 e nos ouvidos dos 
artifices, que, por lnuito asseados que sejam, nunca conseguem 
libertar-se inteiralnente dessa marca, invisivel a blho nu, mas 
que o microsc6pio e o reagente denunciam qulsi sempre. 

.Assim, nas vCstes e no cabelo dos padeiros e moleiros 
encontrar-se-lo sempre poeiras microsc6picas de farlnha; bem 
como de aqucar, nos refinadores; de c6bre, nos caldeireiros; de 
Ierro, nos serralheiros; de gesso, nos estucadures; de salitre e 
enxefre, nos pirbtCcnicas; de carv%o, nos mineiros e descar- 
regadores, etc. 

( I )  - Foi investado pelo rornanclsta inglee Conan Doyle, criaaur dofnmo- 
s o  Sherlock Holrnes. estc  notavzl escrlter, dotado dr urn* fnntnsfa ~rodlrfosa, 
quc rnnrcou n o s  seus rnuitos romances pollclals, foi quem primciro so reft. 
rlu Bs possibilidades que a analise dc poelrns podia trazer nos Inqudrltoa 
policial; 



.Compreender-se-A, licilmente, portanto, como serP possivel 
que uln assassino deixe sBbre a vitima con1 quem lutou, vest!- 
gios das poeiras profissionais de s u e  es t i  literalmente in~pre-  
gnado, ou que, pelo contrario, ao seu fato ou i s  suas nnhas se 
possam colar as poeiras da vitima. 

'Por estas raz6es usa, hoje, a policia tkcnica dos paises 
mais adiantados, colher as poeiras que possam existir na vlli- 
ma ou nos Suspeitos, da seguinte fbrma: 

Nas roupas, metendo-as dentro de sacos de papel e 
batendo-os prolongadarnente com ulna vhra, ou por aspiraqHo 
directa, com urn aparelho electrico. 

"2."-Nas unhas, mnnicurai?do as mEos do cadaver ou do 
suspeito, e recolhendo em pequcnos cartuchos de papel os re- 
siduos destinados a anilise quimica e ao exame microsc4pico. 

'3.0- Cortando ulna madeixa de  cab@Ios, que s2o cuidado- 
samente lavados para largarenl as pneiras que  teem adetentes. 

"4-Recolhendo a scera. dos ouvidos, qual aderem 
sempre-mesmo nos mais asseados-as poeiras do ambiente 
onde s e  permanece por longo tempo.. 

Dernons-trando a efichcia d k t e  processo, cita-nos este ilustre 
escritor os seguintes exe~nplos : 

'Uma propriethria idosa apareceu assassinada ; dois fre- 
qaentadores da casa sSo presos como ~uspeitos,  e ambos negam 
o crime. 0 Laboratdrio de Policia Tecnica intervem, e os seus 
preparadbres observam que a vitima tinha o rosto e os ombros 
cobertos de po de  arroz, um pouco do qual B recolhido numa 
ainpola. 0 s  fatos dos dois suspeitos sBo batidos pelo processo 
que descrevemos; na poeira de urn deles aparecem nitidamente 
os gr9nulos do p6 de arroz que se  prendkra ao fato de assassino, 
durante a luta; no do outro, neln urn s o  vestigio. A confissso 
do rku confirmou, pouco depois, a verdade da acusaq50. 

'Uma pequena de trere anos fdra arrastada para uma ga- 
mge,  e violada brutalmente. 

% crianqa acusa urn determinado rhnuffc~rr, mas o inise- 

r5vel ndga a acusa~go, estribado em que n8o hi testemunhas 
do seu nefando crime. 

'A policia tecnica prockde entlo ao exame das roupas da 
cr ian~a,  e descobre vhrias manchas. Essas manchas sHo solClveis 
no eter e apresentam ao microscopio umas particulas transpa- 
rentes e poeiras variadas, que, uma vez analisadas, se verifica 
serem particulas metalicas, ou seja a mesnla composi~B0 que 
apresenta a massa de ludibrifica$Ho das rodas dos autoin6veis. 

'Perante a demonstraclo irrefuthvel da cibncia, o miserkvel 
acabou por confessar.. 

Referindo-se aos vestigios dn r o r r j ~ ,  que tarnbem muito 
p6dem contribuir, para a descoberta durn crirrlinoso, o ilustre 
autor d'A I ~ ~ t e r n n c r ' o r ~ a i  do crinle, diz: 

~Todos  os leitores das aventuras de Sherlock Holrnes co- 
tlhecem a maneira como o detective criado por Conan Doyle 
conseguia de$vendar os mais intrincados mistirios, apenas corn 
o exame de uns fios das ca1;as ou do casaco que o criminoso 
deixara no local do crime, so  roqar-se por qualquer prCgo. 

.Sem querermos afirmar que este seja urn dos processes 
fundamentais do  inquerito policial, i., porkrtr, evidente, q u e  sem- 
pre que se encontrem fios da roupa do criminoso ou a mold&- 
gem do tecido deixada em qualquer substlncia plhstica, estes 
vestigios pbdem muitas vezes ajudar 6 descoberta do culpado. (1) 

( I )  - Urn dos mais curiosos exernplos da aplicacio desta tPcniea, encoo. 
tra-se nos anais do Laboratdrio da Policia TCcnica de Lynn. 

.Urn certo gstuno f;ra sur~reendido dursnte o assalto a uma Cnsa de 
csmpo, e fugira precipithdamente; t l o  precipitidamente que caira a 0  comprido 
no lardim que rodeava a caaa. 

0 s  detectives virarn no dia scguinte, corn aurprCs~, que a terra muito 
frihvel. conservhra a impresslo do busto e das meos da crimlnoeo, vendo.se 
nltldamente o pede ciibre e a pistola que levava nas mlo3, que estendlra, ins- 
tintivamente, ao coir. Isto, a.per;ar.de bastante curloso, niia s e d a ,  porhm, para 
identificar o malfeitor, ma8 qulsllra o acaso que o s  botaes do ~OlCte do gatUtI0 
iiv@ssem flcado gravados no sblo, tRo nitidamentc, quc n p o l i c i ~  p&dt estudar a 
hizarria e a cornplica~lo do eeu desenho Corn Esse elernento apenee, oa a-n. 
tes percorrerarn as tabernas suspeita$, nQo tardando em dcitar a ma0 a0 ho- 
mem do  COICIC de fantasia, - A Inter.:~acionai iio Crime - AdoIlo Coelho - 
Llvrsrir CllssIca Editora- Lisboa - I D 3 2  - pg. 228.  
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Vejamos agora o que diz o mesrno autor sbbre os vestigios 
de denfadas e e;r3n1e das  nri71ns de f6go e das balas:  

.Se raros sLo os criminosos. em especial 0s assassinos, que, 
ap6s o delito, nao sentem a necessidade de beber um cop0 de  
slcool, e muitos deixam nPle uma assinatura s6 visivel para a 
policia t6cnica. raros s8o tanltrem os ladrdas que resistern 
tentacHo de petiscar, quando se  vCem h vontade nas cozinhas 
ou nas salas de jantar das suas vitimas, esquecendo-se do  ve. 
Iho axioma que diz que pela baca rnorre o peixe. 

*Urnas vezes, 6 urn balo dentado, outras um fruto, outras 
urn pedaco de manleiga. que a pollcia encontra a0 exarninar o 
local do roubo. 

-Esses vestlgios de dentadas s l o  imediatamente moldados 
corn uma parafina especial, obtendo-se muitas vezes mggnifi- 
cas reprodu~des  da dentadura do culpado, e se acontece alg~srn 
dente ter urrl defeito, mais fPuil se  torna a identificaqBo do cri- 
minoso. (1) 

(1) - SHo numerusos os exemplos da aplicac3o desta lecnica : asstm, urn 
deteclive d e  Boston, e n c s r r e g ~ d o  do  inquerlto relativo a urn roubo corn arronl. 
bernenio, encontm 110 local do crlme uma ma$ dentada, cuja modelligem re. 
velou que  dois dos inclstvos do IadrHo t ln l~am uma  fdrma irregular. Apbs v6. 
rlas InvestigacOes, as suao suspeilzs cairarn n u m  certo n€gro, embora niio ti- 
vesse provas real3 da sun CulpabilIdade. Fez-se amigu d o  suspeito, r ronvl- 
dou-o para urn atm6c0, em cuja sobremCsa lncluiu magas. Logo que obteve 
uma, dentada pelo seu convldado, verificou a sua absoluta idenlldade corn a 
que encontr?srn no local do  crlme. e o hontem acsbou por confessar. 

PorErn,  um doa mals sugertivos casos de Ldentiticnqao pelas mnrcas dell- 

tbrias, pcrtence nos arquivos da policia russa. 
.Urn banquelro f6ra encontrado assaasinado, n o  sera gabinzte. E m  vZo os 

detectives procuram pegadas ou Impress6es digltals do  incbgnito assassino. 
Apenas ~ n c o n t r a r s m  junto d o  cadfiver uma haquilha dc Sntbar, hartante usa. 
da, e tendo duas  marcss  d e  denies, urna muito n ~ a i s  profunda do  que a outra. 

=Examlnnduo os dentcs d o  cadtivcr, verificou-se que a boquilha n8o po- 
dia ser dsle, e comu 160 pouco pertencia a qualqutr  pessi-a da casa, havia 18- 
das as probabilldades d e  pertencer ao assassino. De posse d k s e  elemento, a 
pollcia pnssou a e x ~ m l n a r  todas as pessoas da mtonr,nge d o  banquelru, em 
burcn d e  uma  i r r e g u l a r i d a d e : d e n t ~  q u e  pudesse d ~ i r a r  a s  rnarrss ssslmltri- 
car q u e  sc "lam na boquilha, acabandu por deitar a m i o  a urn primo da vlti. 
ma,de quem ningucm suspellava:-A Intcrni ic~onai  do Cr~irie-Adolfo Coe. 
l h0 -L l~bos - I932-~gr .  229-230. 

* A  velha figura de ret6rica dos relatos dos jornais que fa- 
lam da bala assassina e anbnima, es t i  hoje desmentida pela 
ciencia, que consegue fazer falar esses instrumentus do crime. 

"Em primeiro Logar, consegue-se hoje identificar a arma 
que disparou urn determinado proj8cti1, porque. embora feitas 
a rnfiquina, as  armas de fbgo sHo armadas e ajustadas mao, e 
portanto, nunca existem dois revblveres, ou duas pistolas, iguais. 
Encontram-se sempre pequenos riscos feitos ao  polir o metal, 
ranhuras da lima e rebarbas, que permitern distinguir cada 
arma. Estas diferencas constatam-sc, principalrnentc, nas ra- 
nhuras da arma, ou seja, no interior do cano. 

'PBsto isto, o dever do agente que pratlca uma investiga- 
r;Bo num caso de morte, G cslcular, pel3 posiqlo da vitima, 0 

local de onde o criminoso fez fbgo, para al procurar 0 cartu- 
cho. porque raras vezes o crirninoso que se serve de uma pis- 
tola automhtica se lembra de apanhar a pequena chpsuia me- 
tPlica que o extractor da arma atirou fbra, e, quandose lembre 
de o fazer, nil0 lhe sobeja tempo para procurar o cartucho, 
atendendo a que o mais urgente para o assassino B desapare- 
cer do local do crime. 

qOra, quer a cdpsula assim encgntrada, quer a prdpria bala 
retirada das carnes da vltima, p6dem tornar-se, nas mgos da 
pollcia tecnlca, nos rnais formidhveis libdlos contra 0 crlmi- 
noso. 

.VejamOs como: 

.Suponhamos que a policia tem ern seu poder urna arma 
apreendida a um suspeito. Trata-se de  descobrir se 0 cartucho 
encontrado no local do crlme, ou a bala nrrancada do corpo da 
vltima, salram da arrna incrlminada. 

%Existem, para isso, quatro m6todos de compara~50: 
.Em lnglaterra, B usado um microsc6piO especial, corn 

que se examina a bala sob uma forte i lumina~%o obllqua. 
'Em Franqa. a polIcia tCcnica procede do seguinte modo: 
.As balas s l o  roladas s6bre uma f81ha de  chumbo. par 

meio de urn dispositivo especial. Fotogrhfam-se, depois, 0s ves- 
tigtos deixados pelas diferentes balas. Sa proveem da mssma 
rrrnu, tbdas as linhas mlsrosc6picas que elas deixaram no f6Lha 
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de chumbo, e que 55.0 causadas pelas ranhuras do cano da 
arma, corresponderlo. Este mCtodo oferece a grande vantkgem 
de  fornecer ao tribunal os clichis que demostram irrefutavel- 
mente a identidade da  bala que  abateu a vitirna, corn os pro- 
venientes da arma do acusado. 

UO mCtodo belga, inventado por Rechter e Mage, utiliza a 
microfotografia. 

=O mCtodo do dr .  Beroud, de  MarsBlha, tern a vantagem 
d e  poder ser empregado, mesmo, quando a bala se encontre 
totalmente achatada pelo choque, e que, portanto, n io  pdde 
ser rolada numa fdlha de chumbo. 

.Neste processo, corta-se corn uma IBmina especial a bala 
que  foi encontrada no cdrpo da vltima. 

.Funde-se depois o interior da bala, deixando hnicamente 
a cnmada externa, que B estendida e achatada, por meio de  um 
cilindro de borracha, ate s e  tornar nurna delgada tira. 

~ F a z - s e  o mesmo i s  balas disparadas com a arma suspeita. 
FutugrAfam-se essas tiras e comp3ram-se as suas ampliaqaes. 
Para evitar possibil dades de Crro, fotogrifam-se tambim os 
cartuchos, quando B possivel, porque a percursso de cada arnla 
deixa, no cartucho. marcas que, gerilmente, diferem de arma 
para arma. 

~ P o r k m ,  os processes cin polirin t6rilica t6rn jii rrm tn l  
deserlvolr.ir~?ento, qire d possir.el, e t r ~  rnnitos caws, drscohrir .? 
nnturei-w cia hala, :a-pesar.de i:Ro f e r  sido encontradz, aj~e~~;zs 
r ~ l a  terrnirlafHo dos tenrjlssimos 1-estigins g n c  ela deixou {ins 
~ .oupas  oo nna Carrie d a  vitirna. 

.Para isso, a pollcia tecnica socorre-se da espectroscopia.(l) 
Recorta-se a roupa volta do orificio feito pela bala, e coloca- 
se o p e d a ~ o  de  pano num recipiente de  platina, que  se in- 
troduz nurn tubo de quartzo, atravessado por uma corrente de  
oxigenio puro. 

.Logo que o pedaqo de Iazenda osti reduzido a cinzas, dei- 
tarn-se sdbre elas umas gbtas de Lcido, e no Iiquido assim 
obtido, mergutha-se urna agulha especial, a cuja ponta, g r a p s  

(1)-Basela-sr ns propriedade que t6m or rnelnis dr emitirem, quendn 
rn l  l u s h ,  urn csp6ctrn, caracterizndo pelas rlscas escura-i  UP desenha sabre o 
@spectra solar, e que resultam da abaorcrlo de nlgumas c&res do mcsrno. 
Cadn metal POSIUI, portanto, urn esp6ctro caralerletlcn e Incontundlvel. 

k electrdise, aderem as particulas infinitamente pequenas de 
cdbre, niquel oL1 chumbo, que se encontravarn na faze.ida 

+Par meio de uma corrente de alta freqlfencia, faz-se sal- 
tar uma fai5ca entre esta agulha e outra de  prdva. Tira-se urna 
fotografia desta faisca, por meio de  um espkctrlrgraio, onde 
aparecem ~i t idamente  as  riscas caracteristicas de cada metal. 

.DOste modo, embora a bala, ao atravessar o corpo, n3o 
tenha perdido mais do que urn d6cimo de milBssimo de  mili- 
grama, j l  os perilas poderRo afirmar que se trata de uma bala 
de chumbo, de revblver, ou de urna bala niquelada ou de cdbre. 
de  pistola automtitica. 

~Ainda nestc terrCno das armas de fbgo, pds a ciPncia nas 
mHos da justiqa uma outra possibllidade de extraordineria im- 
portlncia: a de poder  determinar, corn hastarlte preci.do, /in' 
quaritn teirlpo scrt.i~l, pelf1 riltima vez, urna determinndn 
arm3 

.Isto ohfi.1~1-sc pclo e.vzin?e q~iinlico d o  rlepr5sito yue a 
rlcscarga deixa !lo cili~r, (I), e qlre se nltrrn :? nledida quc  de-  
corre o tempo, passando por  cstadns cleterrnir?ndos, c qiie as- 
sr in  fiuarn V~I-I 'OS periodos. 

.Assim, por exemplo, a polvora pr&ta deixa no can0 da 
arma urn residuo n&gro, pouco brilhante, gbrdo, hGmido, que 
se rnantem assim durar~te as prin~eiras vinte r quatro horas; 
no fim d&ste tempo, &ste aspect0 modifica-se, e o residuo passa 
a acquoso; decorridos dois ou Ires dias, sica e produz a ferru- 
gem da arma. 

ePorem, e nisto esta a grande dificuldade que apresentam 
as g r a n d ~ s  investi~aqdes desta natureza, o que fica dito so se 
ref&-e a p6Ivora pr2ta. S e  se trata, por exemplo, de  p6lvoras 
piroxiladas, nota-se depois do tiro urna especie de verniz ver- 
doso, que  suja urn pouco o dSdo quando sc pnssa pelo orificio 
do cano, depois formam-se sais de crdmio, verde-escuro, que 
aparecem cdrca de doze horas ap6s o tiro; decorridos cinco a 
seis dlas, Cste resid~io torna-se pulver~llento.~ 

( l ) * r - p a r a  fugir a e?ta detertr l jna(8o que u p r i n ~ c i r o  cuida~lrm dr gc.rnde 

parte dos assassinas conslslv c m  limpar c d e a r  cuidndosamcl~te a a t n l a  dc qile 
se  serv1rarn.h ( ~ a o l f o  Coelho). 
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pels policia riessn rnesma ~ioife,  rrias ~ I g u m a s  Iiuras ariles do 
rorrbo, a impress50 digital era, pois, manifestamente urn tru- 
que  dos assaltantes para fazerem cair as  suspcitas sObre u ri- 
val francbs, cuja cmaneira. -arrombamento do c6fre a dina- 
mite, cloroformiza~ao dos criados e uso das Iuvas - tinham 
simulado. 

A miss30 de perito consisle e m  arrancar ?i monot6nia durn 
processo, por vezes n ~ a l  redigido e pouco explicito, a demons- 
tracgo irrefutPvel e cientifica da  inocencia ou culpabilidade dos 
incriminados. 

VQrios e depIorPveis Prros judiciarios se tCm constatado, pre- 
cisamente pela dlficibncia de  anklise tCcnica. 

Ha vinte e dois anos, aprdximadamente, (1912) ocorreu, em 
Cabo Verde, urn caso, que, s e  n5o fdsse a alta competdncia 
tecnica do ilustre Prof. Dr. Azevedo Neves, entao incumbido 
pelo Supremo Tribunal de  Justica, de  se pronunciar sdbre uns  
exames periciais que  motivaram a condena~go dos esposos 
Lawton, aIi residentes, teriam bstes sofrido a injusta condena- 
GBO de  25 anos de  deprkdo. 

Referindo-se a &ste Crro judiciArio, o escritor Adolfo Coelho, 
transcrkve, resumidamente, dos .4rqrrir~ns do Irisiituto d e  ~Vle- 
tlicir~a L e p l  d e  Lisbon ( ~ ~ r i e  8.-1.0 volume-1913-14) o relato 
do caso, o qua1 achamos oportuno citar, fechar este capituto, 
reproduzindo- o: 

=Nn din 21 d e  Fevereiro d e  1312. aparecelr a iona de Bgua 
em Mindelo-Cabo Verde-o cadaver d e  urn reckm-nascido de  
raqa branca. 

.A autopsia revelou, na  opinigo d@s pbritos, que  a crianqa 
nascera viva. mas  fdra morta por sufocacHo. 

*Um dos rnedidos que  assistira ao achado do pequeno ca- 
daver, suspeitou imediatamente de  que a crianca seria filha de  
uma  das suas consulentes, Alma Lawton, inglesa casada com 
uin dos empregados do cab0 subrnarino, e imediatamente deu 
parte da sua intui'csn detectivesca, esqukcido dos mais elemen- 
tares principios do segrCdo profissional. 

~ConvCm desenhar, embora em rapidos traqos, a fisiono- 

mia da  pretensa infanticida. Alma Lawton B uma iorm6sa mu-  
Iher, conscientements britanica, certamente altiva e desdenhosa 
pelo meio provinciano e colonial do Mindslo, Talvez rnesrno 
que  tivesse desprezado algum galan mais atrevido, da  tertdlia 
da  farmhcia. 

.A insolita revela~5.0 do medico. que  Alma Lawton consul- 
tPra sbbre a sua gravidez, a lvo ro~ou  a coscuvilhice da terreola 
e todos os grados d r  povoa~2o se uniram no afan de  achinca- 
lhar a formosa br i tk ica ,  que  os ignorara at4 entiio. 

' 0  marido da  suspeita C charnado. Albert Lawton, hl pouco 
tempo na  ilha, s6 fala ingles e frances, e o seu primeiro inter- 
rogatbrio deve ter sido urn comico duelo entre o seu FrancPs, 
possiveImente inglesado, e a ignorincia dessa lingua do chefe 
da  policia local. 

\No  entanto, essa autoridade surge depois no  tribunal a car- 
regar a acusa~Bo contra Lawion, pintando a seu modo o que  
julgou cornpreender das palavras d o  inglbs, que, por seu turno, 
niio compreendeu muito bem o franc& poIicial do seu interlo- 
cutor. 

.Interrogada a parteira que assistira a Alma L a w t o n v e -  
Iha matrona nHo diplomada, a-pesar-de parteira municipal, 
cujo peche5. nl igr~on 6 fumar cacllimbo durante os partos e m  
que  intervem - a  conspIcua aparadeira declara que  o inglds 
r77ntbra o filho, l6go h r i n sce~~ss ,  e rnand2i-a a criada dei- 
td-lo no rrrar. 

.Os esposos Lawton, a parteira e a criada sEio encarcera- 
dos, e o processo i organizado segundo os  ditdmes dos nota- 
veis, retinidos P noite na farmPcia da  terra. 

=Midicos, juizes e policias, gozam o pmtinho daquele es- 
csndalo que Ihes entrega nas m5os a honra e a vida da in- 
glbsa altiva. 

.Desesperados, envergonhados pela horrorosa acusa~80,  
n l o  compreendendo o que se passa i sua volta, estranhos ao  
meio- o marido n%o percebe portugues, s6 Alma Lawton fala 
o crioulo necessLrio para s e  entender com as criadas -0s es- 
posos Lawton defendem-se ma1 da  intriga caluniosa. 

c.1 nli'opia dos jrrires d o  Aindalo nBo Ihes perrnife repa- 
rn r  11a incongru8ncia d e  urn infanfioidjo cornetido po r  urn 
pa i  q u e  comunic i ra  aos z n l i ~ w s  rrlais infilnos a gravidas d n  
mui l~e r ,  q i ~ c  e .~co / l i~ rn  h r i r ~ q ~ ~ i . d o s  13ar3 o filho, cujo enxoval 
.3 n?Zi h z i a ,  c que rldo acha tnelilnr oportunidads de m a -  
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t a r  a crinnca sendo  d i n n t t  d n  parieira.  E os  e s ~ ~ o s n s  Lawtori 
e a parteira sZo ccrr?densdos a 25 an@.% d e  degr6do.  

eOs condenados ape tam d a  injusta sentenca, m a s  a Rela- 
q~3o conf i rma-a ,  por solidariedade talvez. 

.As vit imas recorrem, entLo, para a S u p r e m o  Tr ibunal  d e  
Justiqa, e ao Professor Azevedo  Neves ,  o siibio director d o  
I n s t ~ t u t o  d e  Medicina Legal, 6 confiada a critica dos  exPmes  
periciais q u e  causaram a c o n d e n a ~ Z o  d o s  Lawton. 

-0 relat6rio d o  ilustre perito termina c o m  a seguinte con-  
clus3.0 : 

<Era fisioIdgicarner?te irnposs~r;el ycre Alber to  
L a w t o n  t ir~esse mrorto o f i iho,  nas  c o n d i ~ d e s  em  
q u e  a parteira afirrnbra q u e  o vira proceder.  Se-  
grrndo eln, o pni ,  nun1 g e s t n  ra'pido, ir1tro2;'rizira 
do is  d & d o s  r?a DBca d o  recfirn-r?ascido, aque deix-2- 
ra d e  c h o r a r  e fjc2ra m o r t o . ~  0 s  h j b e i s  per f tos  d o  
A,lindeln tir?ham a c h a d o  isto rratiiralissimo, a.pe- 
s a r - d e  s e r  coisn corren te  n o s  t r a f a d o s  da especia- 
l idade  qrie sZo necessdrios, pclo r??enos 5 niiiirrtns, 
para s u f o c a r  L J m  rec6m-nasc ido .  L o g o ,  a parteirn 
m e n t i r a ,  a o  d i z e r  q u e  L a w t o n  rr7alii-a o f i lho d a -  
q r ~ e l e  m o d o .  E rner~tia.  porque  :' Mer?tia, m u i t o  
sirnplesmente para se desculpar,  p o r q  iie, conju-  
g u n d o  essa lnentira corn as s f i r r n a ~ b e s  dos  rkiis, 
e r a  b e m  f5cil descortirrar a r-erdadc : 

.O f i iho d e  Larwtnn nascgra L-;I-n, ,??as n i tnpe-  
I-fcia d a  parteira d e i x s r a  rrrorrer a c r i a ~ ~ ~ a  - de 
fact0 o p e q u e n n  cadBtrer nern s e q u e r  fir?ha o cor-  
dLo  1ayueado.-- Q u e r e n d o  e s c o j ~ d e r  n sua falta e 
serv indo-se  d o  pouco  corrhecimenio qire 0 s  i n g E -  
ses t i n h a m  d o s  rdsos portuguCses, af irrnsra nos pais 
q u e  o s  nar lo-mnr tos  e r a m  simplesrnente at irados 
a o  mar, ordenarrdo B c r ~ n d a  q u e  nssim Nzesse. 0 
a p a r e c i m e n f o  d o  peqtrer?o c o r p o  trai?storr?dra-llre 
o intriifo, e ,  arrfes qirc n nctlsassen?, acr~s$ra cia,  
t l o  estiipidamerrte yue,  d e  s imples  n e ~ l j g e n c i a , ,  
transforrnBra o set! del i to em cz~rrrplicidado durn 
nssassinio. 

-Para honra da  justisa porfugubsa,  a lunlinosa d e m o n s -  

traq20 retrospectiva d o  Prof .  dr. Azevedo  N e v e s  calou n o  
l n i n t o  dos  magistrados d o  SuprGmo Tribunal  d e  Justiqa, e a 
in iqua  sentenqa foi  revogada.. 

Boatos e falsas declarat6es - Deaeoberta e 
prisao do as8assPno - Ilm antecersor do fa- 
migerado oabo Anartricio Moreno. 

0 cr ime  repugnante  d e  T o m a z  Ribeiro dkra lugar, a16 i 
descoberta d o  criminoso,  aos mais  desencontrados boatos, ca- 
Ifinias e vinganqas tbrpes, pois ti30 faltou q u e m  indicasse & 
policia, por cartas andnimas,  a lguns  n o m e s  d e  ind iv iduos  q u e  
nada t i n h a m  c o m  o caso. 

J .  Manuel d e  Macedo d iz -nos ,  e m  u m a  das suas m a x i m a s ,  
u m a  grande verdade  q u e  d e f i n e  o s  autores dCsses escritos an& 
n i m o s ,  cuja base e a caldnia:  *O ar16rrimo lirltica B generoso ,  
P nluitas vczcs 6 urna i r ~ d i ~ r ~ a  rnSscsra q u e  escorrde a face 
ahiecta d a  i17fSr1iia e da c o r r t ~ p ~ B o . B  

0 inegavel  6 q u e ,  tanto u n s  corno o u t r o s o s  q u e  a sua 
fantasia levava a inventar e fazer circular vers6es erradas, por 
divert imento e vicio d e  ment i r ,  e o s  q u e  p u n h a m  a o  serviqo 
dos seus  ba isos  irlstinlos a calunia traifoeira e vingativa - c o n -  
t r ibu iam para aumentar  a efervescencia popular, a mais  irritar 
o pliblico, q u e  comeqava a descrer da ~ C F B O  da policia, lanqan- 
d o  sabre os invest igadores o labeu da incornpetencia, ao m e s -  
mo t e m p o  q u e  prejudicava e protelava a descoberta d o  crimi-  
noso.  

Quando o cadaver da in fe l i z  Maria Novais estivBra e m  ex-  
posi@o n a  i n o r g u c  improvisada n n  cemitPrio dos  Prazeres, e n -  
tre o s  milhares d e  pessoas q u e  ali af luiram. apareceu u m  i n -  
d iv iduo  q u e  afianqava ter dansado,  dias antes,  n u m  baile po- 
pular, n o s  Terramotos, c o m  u m a  rapariga, cujos sinais condi-  
z i a m  perfei tamente corn o s  da morta. 

Irnedihtamente a policia Ibe dei tou a mHo, m a s  0 h o m e m ,  
q u ~  se  verific5ra n8o  passar durn vu lgar  boateiro, interrogado 
hkbi lmente  na presenGa d o  cadsver,  acabou por negar o q u e  





Foram duas mulheres, que residiam na travessa da Con- 
dessa do Rio e de quem Maria Novais, pouco ternpo antes, ti- 
nha sido visinha, que, entrando no cerniterio dos Prazeres, na 
tarde do dia 3 de fevereiro, reconheceram o cadaver da infeliz. 

Estas duas mulheres prestaram um relevante servico a 
policia, denunciando-lhe a verdadeira identidade da vitima, e 

farnecendo-lhe. ao mesmo tem- 
po, o fio condutor a descober- 
ta do  criminoso. 

Conduzidas 5 improvisada 
rnorgiie, e ainda antes de ve- 
rem o cadiver, ambas reconhe- 
cerarn uma saia, que declararam 
pertencer a unla mulher cha- 
mada Maria Novais, que resi- 
dira na travessa da Era, n.0 2, 
sepundo andar, e que se havia 
rnudado para um quarto alugado 
em casa duma tal mulher Joa- 
quina Mendes, no largo dos Tri- 
gueiros, loja n. ' 2. - 

Feito o reconhecimento da 
snia, forarn ambas levadas B pre- 
senFa do cadiver, que  imedii- 

I tarnente reconheceram tambem, 

como sendo o da tal mulher que -- 
havla sido sua visinha. decla- 

Prediil n.7 tmb'rss's dl Era, r l . 0  2, rando que ela era c.sada corn 
LJS~I?B,  i~ni/e, 1 7 0  2." sndnr, res icfr  Soldado da Guarda Munici- 

rsnl . l l a ~ i s  hroviirs e Tt7rn.a~ Riheiro pa], chamado T ~ ~ ~ ~ ,  perten- 
cente ao Quartel do Carmo. 

Esta sensacional revelaq50, que nessa mesma tarde as duas 
muiheres ampliaram pormenorisadamente na p resenp  do Co- 
misslrio, dr. Leqa da Veipa, foi o facho luminoso que rasgou as 
trdvas que envolviarn ate entxo o misterio que a policia se es- 
fo r~ava  por esclarecer. 

Chsrnada imedihtamente ao Comissariado a Joaquina 
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Mendes, locatfiria da casa onde Maria Novais e seu marido 
eram h6spedes aquela nso 56 reconheceu a assassinada, como 
confirmou as declaraq4es prestadas pelas duas rnulheres. 

Ao espirito do dr. Leqa da Veiga acudiu naturalmente a 
suspeita, que nHo tardou a transformar-se em convic~lo ,  de quc 
o assassin0 da infeliz Maria Novais fbra o seu pr6prio marido, 
e nesse mesmo instante telefonou ao coronel Barruncho, da 
Guarda Municipal, comunicando-lhe o que ocorria com urn 
soldado daquela corpotac50, de nome Tomaz, cujo apelido, nu- 
mero e companhia ignorava. 

No dia imediato, os jornais noticiavam as revelaqBes das 
trCs mulheres, citando como autor do crime um soldado da 
Guarda Municipal. 

Isto fui u bastante para u puvo dar largas ?I sua furia pro- 
vocadora e insolente contra a corporaq5.0 inteira, que s6 os 
energurnenos podiam tornnr responseveis pelo repugnante cri- 
me durr; rnonstro que, ela, at6 entso, abrigava no seu seio. 

Qualquer praqa da Guarda que encontrassem no seu cami- 
nho, era o bastante para alguns irnbecis a cobrirern de  insul- 
tos e vaias, e graves conflitos se teriam registado, s e  n l o  fdssern 
as prudenies recomendacbes dos oficiais aos soldados, aconse- 
lhando-lhes calma, desde que os n5.o agredissem, insultando- 
lhes a farda. 

E para evitar que esses discolos, dcsordeiros profissionais, 
continuassem a chamar B corporaq80 regimento de assassinos, 
foi determinado superiormente que os soldados n?io saissem 
dos quarteis durante alguns dias, a-fim-de evitar qualquer con- 
flito mais serio, e muitos desses vadios provocadores, inimigos 
por conseqiiencia dos mantenedores da 6rdem, encarcerados 
tempoririamente nos calabou~os de virias esquadras, onde pu- 
deram acalmar o seu mau instinto e estupidez. 

Depois da Comunica~Zio do dr. Leca da Veiga, 0 coronel 
Barruncho chamou ao seu gabinete o capita0 Torres, da 1.a 
Cornpanhia, e preguntou-lhe se ali havia qualquer praCa com 
o nome de  Tomaz, descrevendo-lhe pormenorisadamente o que 
aquelt: lhe con~unicara. 
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De facto, ex~stiam naquela companhia varios soldados corn 
aquele nome, sendo notbrio que urn dCles, o numero 78, trazia 
uma braqadeira de crepe no braso. 

No entanto, repugnava acreditar hquele oficial, que o refe- 
rido soldado houvesse praticado urn crime tPo repugnante, pois 
o considerava dotado durn beio caracter. 

Chnrnado A presenqa do capitso, o 78 declarou, corn ina- 
credltavel serenidade, que sua mulher havia rnorrido tubercu- 
losa, hB poucos dias,-e por isso andava de luto-, e ao ser inter- 
rogado sdbre os sinais daquela, afirmou quo era baixa e cega 
do olho dlreito, 

Estas declara~des desfizeram em absoluto a boa reputa~Bo 
em que o tinha o capitio Torres, por o cadiver encontrado, pre- 
cisarnente no dia anterior iquele em que ele havia posto a bra- 
bracadeira de luto, ter os mesnlos sinais. 

Irnediitarnente o rnandou encarcerar, com sentinela h vista, 
em urn dos calabou~os do quartel, at6 ao apurarnento da sua 
responsabilidade no crlme. 

NZio correspondia ao bom conceito que dele formavatn 
alguns oficiais, a rn5 reputaciio que o farnigerado Tomaz Ri- 
beiro gozava entre os seus camarfidas, e logo que correu a no- 
ticia de ter sido ele o autor do crime, raras foram as praqas 
daquela corpora~5o que n5o se sentiram revoltadas por haver 
tido por cornpznheiro urn t8o repupnante facinora. 

A reforqar essa m i  reputafBo que o 78 desfrutava entre 
os seus compa~theiros, cornecou, a circular nos corredbres e 
casernas do quartet do Carmo, a narrativa dum caso, ate cnt5o 
ignorado dos oficiais, e que dernonstrava 3 evidencia a sua bai- 
xeza de  caracter: Tomaz Ribeiro, que sempre se rrvellra urn 
cobarde com maus instintos, tendo sido, uma vez, censu- 
rado por um seu camarada mais robusto do que BIe, acerca de 
qualquer quest50 de serviqo, corno a cobardia Ihe n5o per- 
metisse ataca-lo corn lealdade, aguardou que ayuele, urn dia, 
estivesse ausente do quartel, e, surrateiramente, cortou-lhe, a 
golpes de navalha, a capa de  oleado. 

NO Quartel do Carmo-0 cjninmo do celerado 
-Qnem era Maria Bovais. 

Depois de um pequeno interrogatorio a que foi submetido 
na secretaria do qtlartel dn Carrnn, Tomaz Ribeiro foi condu- 

zido pelo cabo Aguiar ao ComissariAdo, onde fdra interrogado 
demorAdarnente pel0 coronel Barruncho, capitso Torres, e pelos 
drs. L e ~ a  da Veiga e Schindler. 

O cinlsmo que o assassino revelou ao responder 5s pre- 
guntas que ihe dirigiram, atinge as barrziras do inconcebivel e 
inacreditavel. Causa calafrios aos cora~6es  hem formados a con- 
vicqBa de que possa albergar-se num ser humatlo urrla tZo 
grande ddse de hediondez e selvajarla, urn tHo baixo e repu- 
gnante instinto, uma tZo avultada soma de perversidade e ci- 
nlsrno. 

Mantendo uma atitude caIma, que revoltava os seus inter- 
rogadores, Tomaz Ri- 
beiro comecou por se  
firmar na negativa, 
procurando destruir 
todas as provas do 
seu nefando fcito. 

0 seu sabre-baio- 
neta apresentava irre- 
cusiveis vestigios do 
crime: a lamina afia- 
da recentemente na 
extremidade, o gurne 
cheio de bbcas, e o 
punho, de madeira, 
con1 algumas man- Quartel do c;l,.r,~o, cml Lisbon, 

chas de SangUe. 0 o17de r o m a ~  Kjbeiro sofreu os ~ r i m e ~ r o s  
cinturfio, igualmente interrogntr5rios 

apresentava, na parie 
interior, salpicos de sangue; assirn como urn l e n ~ o  de sCda, 
encontrado no quarto onde ele arrecadava os objectos neces- 
sarios l limpeza do quartel. 

No firrrodas algibeiras das calqas e do dottf~311, e nos pu- 
nhos da camisa (embora esta se notasse que jA havia sido la- 
vada) encontravarn-se tambem visiveis nodoas de sangue. 

Todos estes vestigios o assassino pretendeu justificar tbla- 
mente. 

Quando, em dado mor~~rrlto,  o dr. Schir~dler o interrogou 
sbbre as manchas de sangue, jC  urn pouco desvanecidas, nos 
punhos da camisa, o celerado respondeu: 
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- .Fui ern q ~ l e  m e  feri, iiB gias, e m  urna das miios, qunndo 
brincava cvm urn gato. Por sinai, que  rninha mul.'ier a fo~~-rr ie  
urn l e n ~ o  de  Iioho nu nido feridn, e par  cirrla desse l e n p  
urn outre d e  s2da q u e  deix-ei n o  qiiartelx. 

Ao ser-lhe mostrado o referido lenfo de seda, que tambem 
apresentava n6doas de  sangue, e o dr. Schindler Ihe observou 
que ele havia dilo primeiramente que  aquele tinha sido colo- 
cad0 sdbre urn outro de linho, nZo se  justificando, por isso, tais 
nddoas, Tomaz Ribeiro contestou corn a rnesma serenidade: 
.o /engo estava dentro de  uma arca, e urna ve z ,  qunndo fa n 
abri-la, comecei a deitar sangue pelo n a r i z . ~  

Como estas, muitas foram as respostas do  criminoso, dU- 
rante todo o interrogatdrio, e s e  encontram registadas nos 
autos. 

POT altirno, o dl-. Leqa da Veiga apresentou-lhe urn retrnto 
da sua infeIiz vitima, recusando-se ele a olhi-lo. 

Recolhido ao calabouqo, ali passou a noite vigiado por 
tres praFas, e sem conseguir dormir. 

Estas longas horas de meditaqgo levaram-no a engendrar 
uma justifica~lo ao seu crime, por cornpreender que  o seu sis- 
tbma de negativa nPo havia conseguido aniquilar as prdvas 
que se acomlrlavam contra Cle. 

E arquitectou, entlo,  urn plano d e  defeza que julgava se- 
guro: confessar o crime, mas declarar que o tinha praticado 
.para rz-in~ar a sua hoi?ra u l t ra jada~  

Entretanto, o dr. Leqa da Veiga conseguia obter a prova 
irrefutavel de  que o sabre.baioneta do assassino se  ajusiava 
perfeitamente aos ferimentos que  o cadaver d e  Maria Novais 
apresentava. 

No dia imodifrto, depois de  ier  almo~aclo com excelente 
apetite e melhor disposiqio, Tomaz Ribeiro voltou a ser inter- 
rogado pelo dr. L e ~ a  da Veiga, a quem o facinora, com o mesmo 
cinismo da vespers, descreveu o produto da sua hedionda ima- 
ginativa: cyue t ivera rrrna cdrin r-iolentn com sua ~ n u l h e r ,  por 

/ f i e  constar qire ela o a tra i~oava corn urn cunlrado, e que,  s6 
ijej'ois deln Ihe /laver confessadr~ o adult6ri0, ele, entzo, ce_eo 
d e  ndiern, desemhair?horf o tergado e n rnatou. Acrescentou 
que perls5ra e m  rnntnr-se ,oor jerern rnuifos os sells remor- 
sos e arrependime~i to ,  mas  que  o n,?o fiz6ra por /lie f;zltar a 
coragern*. 

Evidcntemenle, no esplrito dos investigadores, nem uma 
so palavra desta infame historia ficira de  PC. Ela nPo era rnais 
do que  urna nova demonstra~Zo da perversidade do assassino. 

No tribunal da Boa Hora, aonde fbra remetido no dia 7, 
Tomaz Ribeiro manteve as declara~6es anteriores, o mesmo 
cinismo e a mesma revoltante serenidade. 

A infimia urdida pelo assassino crilra urn nucleo de  opi- 
niZo Iavoravel da parte de  certos entrgumanos qua  a acreclita- 
ram, achando naturalissimo e justo o des fo r~o  do miseravel -2 
sun fionra ~ ~ l t r < $ j a d a ~ .  

A infeliz Maria Novais j i  nHo podia defender-se, demons- 
trando, com pr3vas';irrefutaveis, a sua honestidade e a perfidia 
do homem por quem tanto se sacrificara, e lhe roubira a exis- 
tencia. 

Todavia, o juiz do  4." distrito criminal, dr. Costa Ventura, 
a quem o process0 fdra distribuldo, depois de  interrogar demo- 
r8damente o reu, enviou a S. Migurl das Caldas, de onde a 
vitima e o assassino eram naturais, o guarda n." 212, a-fim-de 
col her ali informa~6es sBbre o anterior comportamento de 
ambos. 

SHo do relatdrio elaborado por esse agente a s  seguintes 
conclusbes : 

eToda a gente o n  S. A,ligneI n fes fn  0 irrepreen- 
sivel cor71portainei~t<-, de illaria Noi,ais, tanto n s  si- 
t r13~3o  d e  solfeira como depois do matrirntmio. To- 
das os afectos, torlos (7s carinilos, todOs os deveres 
cla dep~rnha nos p4.7 d o  serl serlhor; trabalhava 



mais do que podia e fodo o producto das suas fadi- 
gas, chegando at6 a alirnentar-se 2nd para nHo 
faltar com di~lheiro ao patife, iblaria i\'ovais ser- 
viu em casa de duas fnrnilias proprietdrias d e  S. 
itiijiuel das Caldas; trabalhou no estabelecrmento 
terrrinl e [ I ; (  fdbrica de fiasao. De rantn gente ou- 
vida sBbre o ossuntn, nem urns s6 pessoa profc- 
riu palavra que nHo abonnsse o b o n ~  comporfa- 
mento da pobre rapariga.* 

Bevela i o  de nor08 crimes - 0 verdadeira 
mdbil 10 erlme - TrBs cartas da vftima. 

Vejamos agora as informaqdes colhidas pel0 mesmo guarda 
212, Bcerca do assassino, e que constam d o  mesmo relatbrio, 

cf? c.oz correnfe n s  povoapio, que Thomaz Ri- 
beiro fol urn colaOorador no assassinato durn ho- 
rnern, cujo cndsver apareceu em tempos, ali, cri- 
vado de rlavalhadas. Afirrnn-se mais que o miserd- 
vel assassinara tambem a primeira rnuther, Maria 
Piranga. porido-/he u m  pt: s6bre o ventre <:om tal 
f o r p  que /he  fez sair pela boca parfe dos intestr- 
nos. 0 caddver desta irifeliz f6ra s ~ p u l t a d ~  sem 
certidiio de bbito. Foi a av6 de Maria Piranpn, 
hora da morte, que fez esta deciarafao que se tor- 
nou do dominio ptiblico, sen? que algc~em se lem- 
brasse de  apurar o csso. A velha contou que rece- 
bSra a declara~so da sua prdpria nrta, sob promessa 
de guardar segredo. Tambern nas Caldas de  V~zela  
~r idzva  travada urna dernanda enfre  u m  padre e 
urn bsrbeiro, e como no triunfo o pleito parecia 
inclirlar-se a favor do sacerdote, Thomar Ribeiro 
foi propor ao barbeiro urn negocio, segundo n 
qua1 se encarregarra de dar cnhn do padre, m e -  
diante o prernio de urn confo de reis. 0 barbeiro 
recusou o negdcio e a isto deveu o padre a sua 
vr'da. 

*Ap& o assassir~afo de  Maria Novais, Thomaz 
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Ribeiro dirigiu B mBi d e s f a  limn carta (I), nnrr.?rl- 
do-/he o sucedido, e pedindo-lhe algum dinheiro 
para o enterro. 

-T/?ornar Ribeirn nasceu em S, Niguel das Cal~ 
das; tendo sido sorfeado pela sua frPguesia, sen- 
tou praga no rrgimcntn de  infanteria 20, aqrrar- 
telado e m  CluirnarSes, donde passou 1 Guarda 
ilfuiricif>al, e m  12 de Fevereiro de 1893.. 

Da *Historia d a  CriminoIogia ContemporPnea., (1897.- 2.U 
vol. phg. 93) transcrevemos a s  conclus6es a que chegira o juiz, 
dr. Costa Ventura, s8bre o mbbil d e  tZo neiando crime: 

qForarn mais de  virlfe as tesfemrlnhas que de- 
ptlzeram 110  processo, e dos seus depoirnerltos se 
deduz cjuP o famigerado Thomaz Ribeiro mat5r.e 
sua rnulher, Maria Novais, depois duma fria e cal- 
culada meditap8o: 

I." Porque, f tndo  gnl.?nieado urn* filhn da dona 
da cam em qrre se hospedava, no largo dos T ~ I -  
gueiros, e tendo enconfrndo resistencia por parfe 
da rapariga, que Ihe respondia invariir.elmente 
aos galanteios, dizcndo que n8o aceitava a cRrte 
de homeris casados, resolr.eu desfazer-se da rnulher, 
a-fim-de ficar e m  condi~des  de  casar de  i?orro. 

2:- Porque, sendo provdvel que Maria Novais 
esfivesse a0 correnfe dos crimes de  yoe o assassir~o 
era acusado pela voz pliblica, 6 natural, dada a sua 
ifzdule perversa, que ele quixesse desfazer-se da- 
quele eiemerifo de  acusasdo, qrle podia constifuir 
para Sle urna verdadeira e perrnanente amesEa.. 

11) - Urn saldado que coslumava servir de secretirio a Tomaz Ribeiro, 
por este nno saber eecrever, declarou em Lisboa que, efectivamente, havia es. 
crito a aludida carta, ditada pelo 78. ( H .  C. C - Lisboa- 1897-pg. 92).  



'I'OhIAZ RIBEIRO 

Por nos parecer interessante arquivar, por demonstrarem 
quanto era destituida d e  fundarnento a vil acusaqgo que o 
assassino fazia de u m  comportamerlzo m o l o s  11onestu ?A infe- 
liz vitima, tentando assim justificar ign6bilmente o seu crime. 
e ainda pot revelarem o muiio que aquela o estimava, trans- 
crevemos, tambem, sem lhes alterarmos uma virgula, tr$s car- 
tas que ela Ihe dirigira, quando ainda se  encontravaem Vizeu, 
e que estao apensas ao processo. 

~Vizella 10 de Maio de 1892. 

~ M o u  querido homem 

~Mui to  estimo q u e  estas letras te v3o encontrar 
.de perfeita saude que a minha ao fazer d'esta 6 cada 
'vez mais triste, por tu m e  dizeres que se n%o fores 
.para o Porto que tambem n5o podia ir para ati pelo 
.fact0 de estar tudo muito caro, fui hontem para fal- 
=lar com o sr. dr. Abilio e ele nHo estava em casa 
anas  fallei com o sr. Armindo do Correio, e Ihe pedi 
.para que  elle me soubesse d'isso que elle disse que 
cainda nCo teve resposta, que  o sargento que arranja 
.isso es t i  para Wra de Lisboa, mas o sr. dr. vae-lhe 
cescrevet para sahcr a decisHo, mas tern a firme cer- 
%teza que s e  arranja fui fallar corn ele por tu me di- 
~ z e r e s  que me nBo fiasse em palavrorios de ninguem. 
.O outro dia mandei-te dizer que ia para fora fazer 
.o ver%o para o Cimlo e agora manda-me dizer se e 
kda tua vontade ou nEo e u  estar n'essa casa. 

*Sujeito.me a estas coisas porque bem sabes que 
.me e necessario ganhar a rninha vida, senlo  nao 
*me sujeitava a fazer vontades a ninguem, sengo a 
.ti. Recebe Iembran~as  de tua mae, e aceita recam- 

DO CRIhIE E DA LOUCURA 

~mendaq4es d e  tua mana Emilia e tu de rnim aceita 
.urn apertado abraqo d'esta tua mulher que n i o  tern 
. d ~ s c a n ~ o  que sB na tua companhia. Logo que esta 
srecebas rnanda-me dizer, que  estou arrenegada por 
.saber a tua vontade, e se tu souberes alguma coisa 
*da passagem primeiro do que eu manda-m'o dizer 
.e n%o arreceis a passagem seja o quefbr. Adeus at& 
.a vista.* 

.Querido Thomaz 

.Estimo que esta te v b  encontrar de perfeita saude 
~ p o i s  a minha ao fazer d'esta C boa. Recebi a carta 
~ q u e  me mandaste por o Antonio Lixa. Fiquei sur- 
~preendida quando vi que nZo tinhas recebido a carta 
q u e  eu te escrevi manda-me dizer sem falta se a 
~recebeste ou n&o e manda-me dizer se  quando eu 
.far para ahi em que cotnboio queres que  eu vB, s e  
~queres  que eu vA no das 3 horas da tarde do dia 5. 
.Do mez de junho em diante posso ir quando tu 
cquizeres que j& fui ao padre e ao  tabellizo.  i is to j A  
.eu estou arrumada, s6 me falta vender o que tu mp 
~mandas ie  dlzer na carta. N o  dia que m e  mandares 
air espera-me na  estaqgo, sem falta nenhuma. Recebe 
-visitas de toda a nossa familia e aceita urn saudoso 
eabraco d'esta tua mulher. 

.Maria Novaes. 



4Eu mandel-te dizer que te mandava o relogio e 
*n%o o dinheiro porque eu tinha n'esta terra quem 
=m'o arranje a credito. Manda-me dizer para que  
aqueres a cama. Se 6 para dormires fdra do quartel. 
-Ent%o mando-te a minhn e eu junta corn ella que B 
.para n2o dormires s6 porque p6des ter medo. 

*Corn esta n lo  te enfada mais a tua mulher. 

c Maria 

Xavier de  Maistre, celebre escritor franc&, (1) irmSo do f i -  
ldsofo religiose e ultramontano Jose d e  Maistre, diz judiciosa- 
mente: - 0 m a u  & de si pruprio algoz.  

Ngo por a consciencia Ihe determinar, sacudida por quai. 
quer vislumbre de remorso, mas por cobardla, Tomaz;~ibeiro 
confirmou a maxima do autor da .Viagem i roda do meu quar- 
to., procurando no suicidio a penalidade que Ihe parecera mais 
breve. 

E que o facinora, desde que compreendera que estava ir- 
rcmediavelmente perdido, por a Justiga haver desvendado to- 
dos os seus crimes, arrancando-lhe a mhscara igndbil do ci- 
nismo, aniquilando-lhe a sua ma1 forjada aryumentaq20 de 
defksa, ndo o invadira uma sombra de arrependimento pelo 

( ! I  - N a s c e u  em Franga em 1 7 6 3  e laleceu em I654 : autor d a  ri ' ,ag~n,  
h rod* do mcir qcrartir., ~0 lepraso da cidade d e  Aosta*, etc. 

DO CRIME E DA LOUCURA 

crime praticado, mas o pavor que infunde sempre, aos grandes 
criminosos, o ~ r t . '  351 (1) do nosso Cddigo Penal. 

A partir do ultimo interrogatbrio a que f6ra submetido no 
tribunal da Boa-Hora, a expressao do miseravel modifichra-se 
por complete: o seu modo risonho e enervante, ou entao quCsi 
insolente, ao persislir na negativa, dCra logar a um aspect0 
sombrio e concentrado, olhar amortecido e acentuado mutismo 

Premeditira entao o suicidio, e conseguiu p6-lo em prL- 
tica, servindo.se durn espediente que os seus carcareiros n2o 
suspeitaram. 

Tomaz Ribeiro fez justiqa por suas m8os. A sociedade fi- 
cou devendo-Ihe o favor dele a libertar do  seu convivio. 

NHo sendo mais do que urna demonstraqHo de fraqubsa, o 
seu sufcidio n io  o reabilitou na opiniao publica, mas foi o epi- 
logo duma tragedia, em que a morte do protagonista. longe de 
ser comentada com uma palavra sequer de piedade, foi aplhu- 
dida. 

NHo deixou de ser algo engenhoso o expediente de s u e  o 
criminoso se servlra para realizar o seu intento. 

Como todos os recluses, Tomaz Ribeiro tinha, no seu cala- 
bauco, uma bilha com Cgua e urn pucaro. 

Todos os dias, pedia ao carcereiro que Ihe mandasse com- 

( I )  --P da seguinte teor 0 351,  do Cddigo Penal:  
-Sera punldo corn a pena de priszo major celulsr pOT 0ltO anos, .la- 

gulda de degrddo por vinte anos, oom prisao no logsr do degrbdo 8th d o h  
anos, o u  srm cla, conforme parecer ao iuiz, ou,  em alternaiivr, corn a pena 
fixa d e  dcsredo pOr vinte 8 oito anos, com prisao no logsr ds degrbdo por 
Olto a dez anOs, o c r i ~ n e  de hornicidio voluntJrio, drclarado n o  artiga 349.O, ( a )  
qrlando concorrer qualquer dar circunst5nclds seguintea : 

1 3 Premedltsqao ; 
2.a Quando se empregarern torturas ou actos de crueldada para suman. 

tar o sofrlmento do ofendido ; 
3 . a  Quando o mestma crime tiver por objecto preparsr, ou facilitar, o u  

cxecutar qualquer outro crime ou nssecurar a sua irnpunidade; 
4.. Qunnda fbr precndido ou a c o m p a n h s d ~  seguido de outro crime, 

a qua correrponda pena meidr que a dois anos, de pristio ; 
5.2 Nos crimes a que se referem o s  dais sntecedentes nrlmeros, n8o se 

r~rnpreendern aqueies que 680  pela lei qualificadas coma cr imes  contra= se- 
guranca interior o u  exterlor d o  Eetado, sem c o m p l i c a ~ l o  d e  outro qualquer. 

(a)-Art." ual ucr poaoa quc, rnlunr8ri~mcnrc, mstar DLLIII, $ c r l  puoida ioui 
n i l0  xr l . .  ilr prisL?%?rel~ar, r-utda de d ~ r t d o  pur doze, on, em alterllativa, N m l  pcoa 
itra rim: iicgrfdo por vintc c cinru aoos. 



prar uma caixa con1 fnsforos, ao que aquele acedia, supondo, 
naturalmente, que aqueles eram para acender 0s  cigarros. 

PorBm, o seu destino era bem diferente. Sabendo que a 
massa fosf6rica, em grande quantidade, C um t6xico violento, 
Tonlaz Ribeiro diluia em agua as cabeqas dos fbsforos, inge- 
rindo, diariamente, aquela poqso venenosa. 

Lentamente, como lenta e horrivel fdra a sua agonia, o 
miserkvel envenenava-se. 

Para os carcereiros n l o  notarem o seu fastio, despejava, 
todos os dias, no esgBto do calabouqo, a raqLo que Ihe davam, 
passando os dias estendido sBbre a tarima, por sofrer constantes 
tonturas e recear que alguma delas denunciasse o seu estado; 
e de noite, soltava gritos aflitivos, devorado pela sbde e por 
horriveis ddres que o torturnram. 

Quando, no dia 18 de Fevereiro, a Justiqa tinha oprocesso 
em via de  concluslo, faltando apenas serem ouvidas tr&s teste- 
munhas, j& o estado de Tomaz Ribeiro era gravissimo, sendo 
notado pelos carcereiros. 

0 seu corpo estava inerte, e o seu rosto extremamente 
amarelado. 

Conduzido em maca a o  hospital, os m&dicoa diaynostica- 
ram urn violento ataque de ictericia. 

Dois dias depois, as cinco Itoras tarde, gritando como um 
possi.ssn P nn meio das mais alrn7es cnnvt~lsfics, Tnmax Ri- 
beiro deixava de  existir. 

Restava dele a recordaqHo trigica dos seus nefandos cri- 
mes. 

0 seu cadaver fBra autopsiado pelos mkdicos militares, que 
lhes extralram as visceras para anhlise, bem como o craneo, 
a-fim-de o examinarem detidamente. 

Supomos que estudo algum eie lhes merecPra, porque, 
nessa Qpoca, bem pouca importincia ligavam h ciencia antropo- 
16gica. 

Seria, no entanto, digno de estudo, o crineo de t2o falui- 
gerado assassino. Nete, decerto. a ciCncja descobriria acentuadas 
anomalias, que justificassem os actos de tso facinoroso delin- 
qllente. 

Adriano Joaquim Moreira 
(Homicldio] 

(18791 

Algutrs rnCses depois d o  crime-Criminalidadejuvenil-An. 

tecedentos do criminaso 0 s  seue primeiros crimes e a sua 

primeira prjsso- Oito dias n o  Limoeiro - Literatura prisio- 

n a i  AprendisBg.etu e sflerlei~oatnento d o  crlme-Monssnto 

- Roubo e homicldio- Quem era a vitima- A prislo do cri. 

minoso o o seu primelro interrog;it6rio-Como sSo tratados 

os prtsos para avcriguacdes. ern Pranca, na Inglatrrra, nm 
America c I I ~  Alemanha - Morfologia : observacso flsiblogo- 

desrritirra e o b s e r v a ~ i o  antropomCtrica-lulyamento, conlee. 

tac8o e sentcnca-Consldernq?ies ? conclusaes. - 



0 .Correio d r  Noiten, ditirio vespertino que se pIblicara em 
Lisboa, inseriu, na sua primeira plgina, no dia 24 de 

Novembro d e  1897, a seguinte local: 

Homicldlo por estrangulamento 

Urn crime grave 

"0  tribunal d o  4.' disfricto, sob a preside~lcia do 
sr. Visconde do Rio Sado, contituiu-se l~o je  e m  
sesszio de jr~rj; para julgar o reu preso Adriano 
Joaquim Moreira, de 19 a~rnos de idade, natural d a  
fregus~ia de Al~nacave, concelt~o J e  Lamego, qua 
na noite de 2_9 para 30 de rnaio uftimo, estnndo a 
servir na phnrmacin d a  rua da Esperan~a, n." 214, 
para onde entrlra poucos dias antes, furfou a seu 
patrso, o sr. jozo Carlos Alberto da Costa Oomes, 
170r mejo de arrombamentn, 75500 reis, e mais 
1$W0 ;&is, da ,aal.etB do baIc50,bem c'orno nlgumn 
roufa ao praficanfe da mesfna pharmacia, Antonio 
Bapfista da Costa, tudo no valor d e  P$380 rtis, ba- 
tendo-/he nfl c z b e ~ a  e fracturandv.il~eo crane@ COirl 
rirrrrr ri?;io dc gr-a/,  urn pf1.50 de frrro, em fdrma de 
nla~aneia de bombo, corn ~nais  de 6 kilos de pezo, 
em seguida a o  que o estrangulou, ao ver-se pre- 
sentido pelo nlesrno praficanfe e corn receio de ser 
entregue aos agentes de policia*. 

Esta noticia lacdnica, recordava aa pGblico urn crime de 



roubo, seguido de homicidio. perpetrado por urn c l ~ ~ t r ~ r n a n o . ( l )  
e y t r e  o mesmo jornal havia relatado. purmenorisidamente, 177 
dias antes. 

Este crime, que havia alarmado bastante a opinilo publica, 
pela farma bhrbara corno f6ra praticado, ainda mais a indi- 
gnara peka idade juvenil do seu autor, e pelo mdbil a que  
obedec0ra: o criminoso contava apenas 19 anos, e matou por 
haver roubado. 

Rarissimos eram, nessa Cpoca que n5o vai muito longe, os 
crimes de furto ou de assassinio perpetrados por adolescentes; 
hole, e, precisamente, eo furtopraficado pela juventude, yue  em 

(11 - A clr!ptomania 6 a tendencla irresistivel para o roubo. (kirr>ier<~, 
do  grego, r msnra, mania). Soba  designa~Po de Obsessdes motoras,  cornpreen 
dem-se duas  ordens d e  factos: as rmpuls8rs e as a b u b a ~ .  As irnp<rl.l,es s i o  
tendenclas m6rbidas 6 execupPo d'actos que s ronsclencia moral do  doente 
condena. Umas vezes, trata-sede actospueris, rldiculos ou inconrrenientes, como 
na obsessdo de contar iarilhcrnornanfa), d e  repctir certas palavras (o::itn,st~t- 
r ~ i . ~ ) ,  ou de proferir obsrenidades (cropolaii,?). Multas vezes, porgrn, as  ten. 
dencirs nldrbidaa conduzem s actos moral a u  iuridicamente ronden6veis. a 

luga (droniornznfa), a embriaguea (d~l~sorna~~la), as automutilacdee. o suicIdLo. 
ss vlolenclas contra pessoas, o homicfdio, o incFndio (piron~aniu), e o furto 
(ul~j>tomnniil). 

- A 5  ~Ilui l ias  SSO obsessaes inlblt6rias. A tendencia irreslstivel a arali. 
car urn acto condenlvel, q u e  caracterisa as Irnpuls6es.6 substituida aqui pel t  
lmposslbiltdade invencivel de executar urn movlrnento deseiado. Todos o r  

obsedlados. rnetallsicos, f6blcos, lrnpuislvos e ablillcos, ernpregarn rne,os dc 
dcfEsa, pnrtlculnrmente estudadoa por Seglas (n) e R e g i s ,  (b), tendo cm vista, 
q u c r  prevenir os s c ~ s s d s ,  quer donrrrrd.loi, quer stcnuar ou drr i i rnular  os 
seus  eftitos ernotivos. 

*Tivemoa 80 nosso Bervieo urn irnpulsivo - clta o Prof. Julio dc hlrtoa 
- que, reconhecendo a lminrncla do  aclsso, gritavn que o Ilgassern; ao flrn 
dc aigumas horss, sentindo urn con~pleto nlft.io, declarava que o podiam dcs- 
ligar Urn a~ornfobo quc tratirnos, sernpre que linha de ntravessar urna p r a p  
chsmava um vendedor d e  lornais, a quetn la comprando u r t~  exempiar decada 
unl e corn quem ia conversando ; dCste rnodo conieguls  acompanhar.se na 
rude travei i iz .  Legrend du  Saulle (c) fsla dc urn agorsfobo, oficl.l do  exir-  

(a)-] .  Sgllr  ilntdicv rlienista ilu;trr; Llcmbro da Sociedadr ~\tedica dor liuspilals, da 
Snciedadc h ~ ~ d i ~ ~ ~ - t ~ k r o i ~ ~ ~ ~ g i ~ : a  da Sociedadr de Antropolvgi.i, da Sodedadc dr M d i r ~ n n  .MPII- 
ial da B ? l p - 4 u t o r  d e  r6iiss obras, cilcrc as quais deslaiarimc,a : ,.Uc; trouhlel d a  l a n ~ a ~ r ,  
rhez ics A ?&1?6s, i i L e j o n ~  i .l#nlquei rut leu rrnairdim lulrntalrs cr tierrcuseslr, e r,Lr Llel~rr das 
negarior~s*. 

(hi- F. Regii, proicssnr <id Clinlca 1's) ulilrici na Universidads dc Rnrdtas- iiucror 
dis hbrd;; a h  Psycho-analyse de? n&vroses et Yes psychoses-Ses appllcarlona ~nPd!cales, ei ex- 
tn-m+d~oler,~ lde col .~bo~acio corn A. Hesnardl. e " P r h r  .'.. O...-h,-'-'-.- 

/pi.-PfliI. de I'E!~LIIPITII, autnr ~ L I  oatas: I~LSS h 
1.5 Qyileptiquei*, etc. etc. 

DO C R I M E  E DA LOUCLTRA 

todas as capitais do  mrrndo aumenta de ano para  ano. uma 
das modalidades do crime mais sintomatica e entristecedora (I).. 

R A  bste respeito, diz o dlrector da Policia de Viena: 

~Qurinfo  d c r i m ~ n  e t ~ d a d e  da  julrentude, as ohser- 
i,apies da  pof~c ia  vrenense estabelecern, nftldnrnente, 
ciue os qnlenos de 25 anos., quando cometern cri- 
rnes, &en? nlenns sob a influ~mcra da  rn~skria do  
qrre sob a afracplr ,  do prazer e das  alegr-rrils fs'ce~s. 

CitO, q u e  n i o  podia atravcssar uma  praca ou run, quando vestido B palsnna, 
mas quc  o fama, uniformisado: s farda era o seu meio defensive. 

*Os  nipotbfius r a l ~ a m  luvns constantrmente ou  procedem a lncessantes 
IavAgens. Tratei uma senhora rupirfoha, q u e  u receio de contactom rndrbidos 
conduria a t jo  consideriveis e repetlllas lavagens das mbos, qus andsva corn 
vIns et;foliadns. Algunr ul r fof! ihob r G u  ousarn directarnente Iazer as susscorn-  
v a s .  no escrupuloso receio d e  n l o  psgdrern os object05 ou d e  os pagarern 
corn moeda Palsa. 

'0 afaatamento e a terminapXo d o  acesso irnplicam sempre urn aljvio. 
Nos homicidas, se  levam a efeito a tendencia crlminal. esse alfvio ou  satisfa- 
sHo consel-ririva traduz-se tnuitas vezes por urn sono prolongado, como o qua 
se ubservz depois d c  certas crises epilkpticas. 

N R S  o b ~ i ' < ~ D e ~  P O I O I I V ~ S  ou  t ; ? b f ~ 8 ,  o o n ~ o  justatncnte fazen~ noter Pltre 
s Regis, o elemento ideatlvo C secundlr io e subalterno. A angdstia p6de nao 
ter abjecto; tat 6 0 caso da  I'sbie dil 'usa ou ~ ~ a n a f o b f a ,  c m  quc o doente tern 
mCdo. sern saber de quP. 0 acaso pSde iornecer urn tsrna a esse ntPdo vago, 
deflnlndo o e precisando-o : assirn, a vlsta de urrl incCndio pbde gerar  a pro .  
filb;~, o aspSctaculo d e  urn assassinate, a i lernsiafobis .  

=Ern regra, as fo i~ i s s  tern urn object0 deterrninsdo; e chainam-sr. entlo, 
rn i~nofob in~  ou fnfiriri sistcnzatisadiis. A s  rnnnofoh,ai sao rnulto numerosas. 
Regis ciaasifica-as em ires categorias; a5 obsessOes dos objectos e dos actos; 
as  do9 logarcs e elementos, das d o e n ~ a s  e da morte;  enfim, as dos seres vi .  
vos. N a  primeira categorla, rnencionarernos como mais vulgares: 0 recelo de 
tocar metais (metaiot~ohia'l; o mFdo dos nlllnhtes (beienufubia), o mCdo das 
coisas sulas iruj10fohiz). o mPdo das poeiras (~nrsofohin), r? mPdo do san- 
gue (I~eni:<tr~foLiz); c a s  mhr:>3 proi'isrrnnn,~, consistindo no receio ansloso 
de  srecutar  urn acto proflssional ou  de msnuiear urn inslrurnento necesei. 
rio a sue txecucgo. N a  scgunda categorfa, mereccrn consignar-se: o medo dos 
grandes  e s p a ~ o s  ( a p i > r ~ b > b i s ) ,  dos espacos confinados [ci.?u<lrofoi~ia), dasal tu-  
I-as (.ir,.ofnh;n); d o  ar e d o  vent0 (n>roloh,a), do mar (tniilswfobfnj, das  
trmpestades (ciir,notohia)- das  deformidades risicas (disi~iorfotbbia): das ddrcs 
{alpof;-ilia), das doenca3 ( r > o ~ ~ f ~ l b ~ : ~ ) ,  da rnnrte (ri8nstofijb;aj.  N a  terceira 
categoria, isnporta rnrncioriar : o medo dos snimais Inferiores (ro~fobia), do  
horneni (sni,-ioilm:>tubia\ ; da mulher  (gj.jnecoiubia); e das multid6es (c,cfot'o- 
btii). - Elcmentos dc Psiquialrfa -. Prof .  Julio d r  Mntos - Port0 - 1911 - 
pgs .  427 a 42Y. 

11) -~do l fo  ioe lho  . A  International do  Crime2-Livraria ClAssica Edt- 
tora-~, ish~e-1933-Vo~.  5 de aOs a r a n d e s  D~cum*ntdt 'wsw-p~~.  131 a 134. 



ADRIANO JOhQULbl MOREIRA 

Entre 200 jdvelis, hotnens e mulheres, de  idade 
enfre os IP e os 22 allus, utli rjnico at.usadt7 pdde 
alrgar a pohrGsn; ern todos os outrus cacos, trata- 
VI?-sc rye rrriltbos nu deliros destiiiados n f~?rrieuer 
aos seus autnres urn pouco de prazer olr sntisfi?pies 
cfe nmOr pr6pria.. 

.Pel0 que respeita a Berlim, declarou muito recentemente 
o chkfe da policia dessa cidade: 

* r l  juventude, err1 Deriirn, piorori mnito; em 
corlsequ@ncin cia mis6rla e das prir-acGes, perderr 
rinia parfe da sua sensihilidadt=, da sua co~nj>aixdo, 
cia s u 3  solidariednde humnna..  . . 

-Em Londres, a grande urbe do Tamisa, a sifua~60 6 iden- 
tica : 

*Abstrac$i?o feits dos nssassinatos, 6 indiscutli c! 
que n crise ero176mrcn, /)or rrm lado. e R gnerra, 
/>or uutto, uonfri'buirarll poderrisnf~tentr para m i -  

rnelltar a criminalidadc en1 Ingl.lntetra. 
.Isto dec6rre tarnbr3t:r c/o farto Lle que -$L'~,'', clos 

crimes e delitos gr:ives cdheni aos j61.ens de 2 1  a 2.5 
nnos, enquanto que 30s -1~1ais <Ye 30 anos-, s/)eilas 
cdbern 250,'0. ibfriito elevada 6 a crim~nalidnde dn 
j~rve~>tude. Assirn, cerca de 2 4 0 ' n  das rr-imes e deli- 
tos  grst-es s P o  conletidos /?or rapazes c r-a[perig~s, 
cuia idade varin e17tre os 16 e os 21 .T I IOS .B  

Entre n6s, as conclushes s5o as mesmas, cor~~provando que  
a causa do ma1 6 comum, e que, tanto nas grandes capitnis de 
muitos milhdes de  habitantes como nas nossas modestas cida- 
des, o ma1 s e  traduz pelos mesmos sintbmas. 

*Assirn, enquantn qiie, e m  lw3, sri 280 n dos i t>-  
dil-iririos condensdos por  furto ( I )  era r ~ f l s f ~ t ~ l i d i >  
pdr rapnzes c raparipas dos I S  aos 25 anos, en7 1930, 
essa j~ropor~Co elev-a-se 410,''~ (2). 

/I)-2. 102 casor. 
(2)-2.511 C a S M ,  

~ E s t a  criniinalidade ~ u v m i l ,  taI corn0 18 f d r ~ ,  
desiocn-sp psr'? os grandes cenfros, e ,  enquanto que. 
em 1417, us distritus tie Lisboa, Porto e Cor'mbra fi- 
gflr3i.arn corn 341>,'0 tlos rasos, ern 1930 i~~screve~n-se  
rrrm 4!jL'/o.s 

No delinqiiente de  que  nos vamos ocupar, a tendencia para 
o crime manifestou-se na infrincia, agravando-se considerAve1- 
mente na juventude. 

llntecedentea do arlmhoso - 0s seas prlmsl- 
ran crimes e a ana prlmeira ptls8o. 

Recorremos, corn a devida vgnia, A narrativa anarnn6sica 
inserta no  n." 20 do 2.0 volume da .Histdria da Criminologla 
Contempordnea~, (1) de quc foram directores cisntificos os dou- 
tores Francisco Ferraz de  Macedo e Josk Jorge, para respigar 
alguns dados sabre a identidade de Adriano Joaquim Mo- 
reira. 

Nasceu no dia 11 de  Fevereiro de  1879, na cidade de La- 
mego, fr6guesia de  Almacave. 

Era filho de  Bernardo Joaquim Moreira, mais conhecido 
por Herilardo Teildci;.~, e de Mlria da Silva Marques. Arnbos 
brarn sauddveis e viviam rclativarnente bem. 

Era Bernardo Joaquim Moreira bastante respeitado e es- 
timado pel0 seu caracter recto e pelas suas qualidades de tra- 
balho. Casado ern prin~eiras nupcias, aos trinta e quatro anos, 
teve, d&sse consorcio, tr@s filhos, de  regular integridade ana- 
tomo-psiquica. Divorciando-se, amantisou-se com Maria da 
Silva Marques, que  lhe deu cinco filhos, entre os quais Adria- 
no, que nasceu quando ele ji contava 65 anos de idade, e a 
mHi, 44. Trouxeram estes cinco filhos naturais acentuados 
indicios de  imperfeiqlo funcional, sobretudo os dois altimos, 

( I )  - Editor : Antnnio Palhares : director: J .  hl.Santos Junior (Sanionillo): 
colaboradorcs: Axmando da Silva Alfred* Mesquita,  Silva Pinto. Alberta C$- 
m a r s ,  Aleuondre Moreado, Luis da Sllva, Romao I. Ferrefra. - A n 0  1897 - 
Llsboa-2.' Vol. - pg. 153. 



Adriano s Mnysks. Ests  liltimo, quando do crime de  hom;r(dio 
praticado por seu irmHo, ja se ancontrava corn as suas facul- 
dades mentais absolutamente prrdidas. 

Depois disto, o pai do delinqiiente casou sagunda vez, 
n5o tendo descrndencia d&ste matrimonio. 

Morreu com 78 anos, tendo, seu filho Adriano, apenas 18. 
Aos 7 anos, jl Adriano freqiientava uma escola primsria. 

pouco aproveitamento obtendo da instruqgo e dos bons consPlhos 
r exernplos que ali lhe ministravam. 

Adriano Joaquim Moreira era, pois, um desses muitos 
anormais psiquicos a quem a instruqXo pouco ou nada apro- 
veita, r que, n8o obstante as carnwarlhas feitas ate hoje, no sen- 
tido de se procrder i s e l e c ~ i o  das c r i an~as  anormais nas es. 
colas prirnkrias, pouco ou nada se tem frlto nesse sentido. 

0 ilustre medico alirnista, doutor Luis Cebola, abordandn 
o assunto, diz, num dos mais intaressantes capitulos do seu li- 
vro 'Psiquiatria Social. (1): 

$Quern percsrrer as nossas escolas prirnirias, no intuit0 
de observar a popula@o infantil, fica devkras contristado ao 
surpreender, antre as crianqas de regular constitui~Bo psico- 
ffsica, alyurnas que revelam clbramente as suas anomalias: 
estrabismo, assirrietria cranio.facia1, implantaqjo viciosa dos 
denlrs. tartarnudez, macro 2 microcefalia, irascibilidade, fr:i- 
qu&sa de  mem6ria, a ten~Po saltulria, instintos pervrrsos, rtc. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

'Esses desventurados herdeiros de  taras degenerativas, 
filhos d e  alcodlicos, sifillticos ou tuberculoses, em vez de co- 
lherem proveito nas escolas primarias elementares, antes lhes 
perturbam a drdem e a disc~plina, 

*Infelizmente, no nosso pais ainda se faz a matricula es- 
colar, como nos velhos tempos-$em lhe presidir urn critirio 
medico-padagbgico. E manifesto o prejuizo que tal orienta- 
qHo acarreta ao ensino. 0 trabalho escolar n2o pode, assim, dar 
o rendimento correspondante ao  asforqo gasto pelos professo- 
res, embora possuam excelentes aptiddes profissionais, che- 
gando mesmo a levantarem-se, contra eles, injustos protastos 
dos phis das c r i an~as  que nHo progridem nas classes, em vir- 
tude dos seus estigrnas psiquicos. 

(1) EdiqBo de Ootnes de Carvalho - Lisboa - 1921 - ggeh 3 3  A 37, 

.Compete, pois, ao Estado, fornecer as  condiq6es propl- 
cias a remediar, tanto quanto possivel, as insuficiencias dos 
anormais, fundando estabelecimentos modelares, distribuidos 
por zonas. 
......................................................... 

~Cornprrende-se que, srndo mbltiplos os factorrs da anor- 
malidade infantil, o sejam igualmenta ns respectivos casos 
clinicos A heranqa mdrbida legada peios progenitores, os aci- 
denies da vida intra-uterina, do parto e ap6s o nascimento, as 
doenqas vulparrs na infdncia (sarampo, escarlatina. infecqbes 
intrstinais, meningite, vegetafees adenoides, tiroidismo, etc.) e 
a influ@nria perniciosa dum mau ambiente moral podem de- 
trrmlnar alteraqfies na evoluqio do rspirito, tornando-o atar- 
dado, impulsivo, desarmcinico, autoritario, amoral, imbecil, 
idiota, cret~no, etc. 

.O principal objective do medico consistiria em averiguar 
se a crianqa seria susceptive1 d r  s r  educar. 
......................................................... 

% A s  crianqas julgadas incapazes de se rnodificarem no seu 
caracter e inteligkncia, n5o obstante s e  haverem esgotado as 
mais telosas lentativai;, srriam internadas num asilo de  anor- 
mais, desde que nurn exime rigoroso, peio inspector, o com- 
provasse, e as familias n l o  s r  encontrassem em circunstgncias 
de as rnanter ou proporcionar-lhes o devido amparo moral.. 

Em Adriano, nunca os cons6lhos tiveram sobre o seu espi- 
rito qualquer influencia directa ou indirecta. Nunca foi movi- 
do por maus rxemplos paternos, que, a0 contririo, semprr fo- 
ram irrepreensitreis, nem fraternos, nem vindos de pessoa al- 
guma de  seus parentes. Deplorava o convivio cam pessoas 
estranhas, a1i.m do necessario para a vida, nZo recebendo, poi' 
isso, como e natural, maus consClhos ou exemplos dos de f6ra. 

No entanto, yuando apenas tinha 7 anos, nSIo resistiu ao 
impulso de  roubar a uma sua tia, que vivia com seus phis, 
a quantia de sessenta ctntavos, que pastou, comprando vlt ias 
guloseimas, fugindo seguidamente de casa. 



Quando voltou, ao fim dos tr&s dias e tres noites, que an- 
dou fugido aos phis, d e  brincadeira com rapazes da mesnla 
idade e dornlindo por pocilgas e currais, sell pai quiz aplicar- 
Ihe um severo corrective, o que a pobre mZi conseguiu evitar 
a custo. Assim continuou a sua vida irregular, praticando pe- 
quenos furtos, a que  os phis chamavam criancices, ate & idade 
dos 12 anos. 

NBo se  corrigindo, e como manifestasse o desejo de  aprrn- 
der o oficio de relojoeiro, o pai conseguiu empregd-lo nunla 
oficina pertencente a um individdo de  apelido Napolis, onde 
ele se  conservou rtnl ano, at6 a morte do  seu progenitor. 

Foi entso que o seu irmZo mais velho, filho da prinieira 
mulher de  Bernardo Moreira, tomou conta dele e de  seu irmso 
MOysts, que, a0 tempo, contava apenas 7 anos. 

PorCm, apenas u m  mes durou esta situa~Ho, por aquele, 
depois de haver vendido tudo que  seu pai legira, ter embar- 
cad0 para o Brasil. 

Adriano empregou-se como criado em casa de um alqui- 
lador de nome Albano, na cidade do  Porto, onde se  conservou 
dois anos e meio, e seu i rmlo  Moyses ficou em Lamego, aos 
cuidados de unla senhora sua madrinha. 

Depois de  alguus m@ses de estar a o  serviqo do  alquilador, 
passou i categoria de condutor de  .deligenciasg; mas a sua ex- 
trenla volubilidade, que o nZo deixava estar bem eln parte al- 
guma, f&-lo aborrecer a profiss80, e lenlbrou-se de vir para Lis- 
boa, a-fim-de se empregar em qualquer mist&-. 

Aqui houve uma suspensao temporaria n o  seu i~npu l so  
irresistivel de  furtar qualquer coisa (dinheiro ou objecto) por 
muito insignificante que  fosse, segundo s e  depreende da sua  
narrativa anamnhica :  

.rDurante o tempo de condutor, nunca retirou di .  
hheiro alem do  necessario para n?;ltnr o bichu, com 
refrescos mais o cocheiro, facto que comunicava sem- 
pre ao  seu patr80, enlbora por ele autor~zado a faze- 
lo. verdade que poderia retirar quantias da fijllra 
drtina, sem que por isso d k e m  falta, como faziam 
os outros seus  companheiros~. 

DO CRIMB F DA LOUCURA 

TrPs meses apenas lhe chegou o dinheiro que trortx6ra do 
Porto para Lisboa, e que ele dizia produto exclusive dos seus 
vencinlentos (19$00). 

Quando se  encontroll sem recursos monetbrios, e depois 
de  haver empenhado a corrente e o relogio de  metal e a roupa 
que trouxera, procurou unl primo que residia nesta cidade e 
que o zmpregou conlo ajudante de fogueiro na Companhia do  
Gaz, em Pedrouqos. 

Ao  fin1 de t r e s  mbses, teve de  abandonar o enlprego e r e -  
colher a enfermaria de  S. Roque, do  Hospital de S. JosC, a-fim- 
de se  tratar de uma rnanisfestaqXo sifilitica que adquirira, e de 
onde sail1 restabelecido ao fim de  dez dias de  internamento. 

Andou algumas semanas desempregado, comendo e dor- 
mindo em casa do primo, at6 encontrar urn irm3.o que, anos 
antes, tinha vindo para Lisboa, e possuia urn eatabelecimento 
de mereearin na rua do Passo do Bern Fornloso, 39.41. 

Condofdo, ou sinlulando condoer-se da srta sorte, levou-o 
este para sua casa, onde se  conservou conlo caixeiro apenas 
quinze dias, porque seu irmio, n?ro Ihe dizendo para onde la, 
nem a qrte obedecia a sua  160 estranha e brusca resoluqSo, frt- 
yfra para o Porto, 1120 voltando a dar noticias suas. 

Adriano Joaquim Moreira teve, entao, urn dos tais impul- 
sus que llie poderia custar caro, mas que n8o teve conseqthen- 
cias, certamente, par a fuya do irm5o para o Porto obedecer a 
qualqrter facto mistericso que Ihe n i o  permitia aparecer-ven- 
deu todo o recheio da loja e entregort as chaves ao  senhorio. 

Com o dinheiro apurado, passou a viver desafogadamente, 
nao procurando empregar-se. 

ZJma noite, porem, ja Ihe restando pouco dinheiro, foi con- 
vidado pur um anllgo a ir assistlr a um espectaculo no Coliseu 
da rrta Nova da Palma. 

Em urn dos intervalos vieram at6 ao botequim onde bebe- 
rarrl, cada um,  urn copo de  gjnjn. 

tsto foi o bastante, por ele nZo estar habituado a bebidas 
alco6licas, para o embriagar ao  ponto de n%o poder regressar 
& sala de espectaculos. 

0 alcool manifestou logo os seus perniciosos efeitos n o  



seu cerebra Eraco, e Adriano cornecou a causar disturbios e a 
provocar os  demais q u e  s e  encontravam n o  botcquinr, e q u e  ele 
n8o conhecia. 

Na rua, a s  provocaqdes repetiranl-se, desta vcz dirlgidas 
aos transeuntes, at6 q u e  dois soldadns da Ciuarda Municipal 
intervieram e os levararn presos para a esquadra de policia 
mais prdxima, de onde transitararn para a Limoelro. 

Era a sua  primeira prisao. 

Olto dins no tlmoelro Llteratnrr prislonal- 
AprendIztigem s aporfeiqoameuto do e r h e  - 
Moueanto. 

0 contact0 e o convivio corn criminnsos tem urna poderosa 
influencia n o  Pnimo d e  qualquer debil d e  vontade. E u m  brro 
in~perdoavel  m~s tura r ,  na mesma e n x d x ~ a  ou calabouqu, indi- 
v i d ~ o s  pr&sos pela p r imera  vez, par pequenos delitos, corn 
profissionais do crime, freqiientadnres assiduns das cadeias. 

0 doutor Rodolfo Xavier da Silva, (I) no  seu  livro .Crime 
e Prlsi(es., (2) confirma esta nossa a s s e r ~ i o  no  capitulo =Ensin0 
do crime.. 

Escreveu o ilustre criminologists: 
'A vaidade d o  delinqfiente habitual n e n h u m  criminolo- 

gists o cuntesta-6 ilitrlilada e irlererlte B sua  psicchogfa. Pot- 
tanto, a s  suas conversaqdes tern de cingir-se ?I descriq%o das 
suas tristes fayanhas, e, assim, as narrativas de furtos, d e  rou- 

( I )  - hiCdico.d~rector ds 1.1 5ecs3n  do h n a t i t u t r ~  de Criminoloeia, Assl i -  
icnle do lnstItuto de Med~cina Legal d c  Lisboa, e escritor not6vel t n t r c  as 
5 4 4 8  dbras citnrrrnoi : <O poem BocaCen. aDactlloacoplab (IdentlflcaFIo pe. 
las dedadas), UUma partida de qulnox, KExdrne de roupas ensanguentadas*, 
aExdrne da nava lha  d c  barba enconirada na  mnlo direita de u i i ~  suicidas, . E s ~  
IrsngulaqIo ~nvoluntit.in frustradn*, r<O caso d a  J u n t a  d o  Creclilo PubllcoH, 
%A Dactiloscopia em Portugal*, U O s  reclasoi dr 1914 - Esiudo eslatlstico c 
anlrupoldgicoB. "As irnpress6esdlgitais na China  e em hlazaus, a:, organizacio 
mddico.ltys1 n a i  coliiniasr, <Tkcnica dactiloccdgla n o  caddver*, uOs galunos 
p o r t u g u ? ~ ~ ~  - S u a  cIas$ifi~11~B0~~, aEstudo sBbre a iconograiia d a i  IatuigensX 
e *Crime e Prlc6es.r 

( 2 )  - Trabslho do Institulo de  Crirninologia - 2 edivio. -1926 -- pgs. 
198 a 203. 

bas, d e  hurlas, d e  mortes vfolentas, como as d e  conquistas d e  
amantes e de episwd~os do lupanar e d e  toda u m a  vida suja e 
aventureira, constituem 0 p l o  nosso, n i o  d e  cada dia mas de 
cada hora das prisijes. 

.O f11/1r> r i ~  c.i-r'i-ile faz gala, experimenta u m  sat inico pra- 
zer e m  expdr, com rminud?ncia, o vast0 s u d d r ~ o  da sua  existsn- 
cia atribulada, mostrando aos nnvatos a s  caprichosas ta tuigens 
e a s  multiplas cicatrizes q u e  Ihe sarapintam e ornanlentam a 
pele, procurando enpodi-los com a sua  celebridade e incitan. 
do-os a imitac%o. 

+Nisto vai para bla unla gl6ria q u e  ascende e emparceira 
corn a d o  nobre e honrado veterano, heroi d e  i n i ~ m e r a s  bata- 
lhas, ao ostentar, orgulhbso, as medalhas q u e  lhe constelam a 
farda, testenlunhas iniludiveis dns seus feitos d'armas, fracas 
compensaydes por vezes, nias q u i s i  sempre vestigios d e  anti- 
gas feridas por onde jnrrou o generaso sangue, necessario 1 
defesa d o  s6lo sagrado da Patria. 

.E assim conlo RS condecnraq4es e a narraliva dn valnrosn 
soldado nns levam a vihrar d e  emo~Slo e patriotismo, incitan- 
do-nos a imitar-lhe a audhcia, tambem aquelas proesas, tristes 
e n e f ~ n d a s ,  inspiran1 os  del~nqiientes  primirios, gente no ge- 
ral, fraca d e  espiritn, d e  e d u c a ~ a o  preclria, derivada durn meio 
que i: urn lodaqal, e os  impulsionam a trilhar o caminho con- 
ducente ans ahismns insondhveis do crime. 

.Ensinarn.lhes con10 se furta u m a  carteira, con10 se ar- 
romha u m a  casa, a falsificar uma assinatura, a cnmeter Irma 
burla, e, como a ccrso 2 perrnili~c~~tc e a i?isiricirla harata - 
alguns cafes e cigarros, - a breve trecho o novato s e  trans- 
forma urn mes:re. Mas,  quando assim n8o seja, uma vez e m  
Ilberdade, Ihe ministrarlo a pritica, isolidanlente nu em escola, 
como uma que existia, ai para as  bandns d e  Vila Franca d e  
Xira, corn os  rcspectivos receptadores. 

+Contam-lhes- jb o I C r n o s  velhas histirrias d e  alcoures. 
de guadrilhas d e  ladrdes, d e  moiras e princdsas encantadas, 
historietas nolentas, sem pes nem cabeqa, q u e  nutro int6ito 
mau n i o  t4m do q u e  e x a l ~ a r  o cr ime e fazer a apologia dos 
seus  h e r n ~ s ,  aventureiros e bandidos, useiros e vezeiios n a  
prLtica do roubo e do morticinio. E, por fdrma tal, 0 s  gatunos 
primirios se  t ransfnrman~ e m  habituais, os  gatunos e m  homi- 
cidas e Bbtes em ladroes. 

.Tudo isto seria jO ern demasla para embotar os  sentimen- 



tos e deptimir o moral dos ouvintes, mas, dando de barato a 
sua deficikncia, muitos outros adjuvantes pddem emprestar-se- 
lhe, entre eles o da literatura romht ica ,  cuja leitura, mais no- 
turna que diurna, constitue ainda urn epis6dio banal das horas 
dm6cio. 

.Ern cada enxbvia, como em cada sala, h i  sempre urn in- 
dividuo, a quem os companheiros denominam o ledfir, tendo 
o oficio, por vezes rendoso, de ZBr, horas consecutivas, os ro- 
mances policiais, os de aventuras, os de capa e espada, que, 
em especial, s l o  estes c s  mais queridos e saboreados pela po- 
pulaqB0 doentia das pris6es. 

-Montepin, Escrick, Terrail e outros da mesma escola ro- 
mintica, sLo osautores preferidos, como Rocamhole, Cheri-Bibi, 
Nick Carter, Texas, Arsene Lupin e Barrabis sZo os persona- 
gens oriundos dbste genero de literatura mais discutidos nas 
cadeias, e que cada pr&o conhece como os seus prdprios dd- 
dos. 

.Alguns d&stes romances s%o comprados, outros obtidos em 
qualquer livrarla, por assinatura mensal. cotizando-se para isto 
dois ou trks reclusos, que, todas as noites, ao iniciar-se a lei- 
tura, realizarn urn peditorio para o I c d d r ,  tambem societiirio, 
pedincha onde sempre pingarn alguns tostdes e cigarros, dando 
para o capital empatado e para um juro convidativo. 

aQuando h i  romance para lbr-e rara 6 a noite em que 
assim n i o  sucbde-o fiscal, depois da ordem ou do tirque da 
campainha a impor o silencio, porque esta B a hora mais pro- 
plcia, nutoriza a Initum, feita em vnz alta, desde as nnve 5 meia 
noite, ou  se acaso os ouvintes n8o adorrn0cem s6mente de  ma- 
drugada. e le  rnesmo, por suprema amabilidade, fornece gentil. 
tnente uma caneca do seu pseudo-caf8, frio e bem aqucarado. 
para o ledGr de quando em quando hunledecer os ldbios e a 
bbca. 

~Quan tas  vezes estas leituras fornecem o enredo para al- 
guns  dos crimes planeados nas prisiies! 

*NBo Constitui isto uma afirrnativa fortuita. Nas cadeias se  
premeditam crimes, que a s  vizitas dos prdsos, que  sbo seus 
cumplices, s e  encarregam de executar, ou que, rnais tarde, 
quando 0s  autores do plano be encontram j i  em liberdade, sHo 
p6stos em pratica. 

.;6 do dorninio pdbiico, porque a imprensa o divutgou - 
continua o sr .  doutor Xavier da Silva-,que n o  Lirnoeiro s e  ar- 
rnararn 0s protagonistas de muitos homicidios, quo e m  Lisboa 
se  tornaram sensacionais; os furtos de  algurnas ourivesarias 
foram delineados nas cadeias. A falsificaqBo dos bilhetes de Te- 
souro, segundo consta do processo, n8o foi estranha a cadeia 
do Llmoeiro, como esta e a da Rela~Bo(1) teem sido locais adqua- 
dos ti falsifica~50 de notas e a te  ao fabric0 de moeda falsa. 

'Urn furto POT arrombamento h i  ~ o u c o  levado a cabo n a  
habi ta~Po de um la- 
vrador de uma das - . 
principals cidades 4 
do Algarve, foi pia- 
neado n u m a  d a s  I 
e n x d v i a s  d o  L i -  
moeiro, onde s e  en- Fs 
contrava urn traba- 
lhador rural, delin- C.z<ieia C i w /  do oorto 
qiiente p r i m 6 r i 0 ,  
que, embuido pel0 
pernicioso ensino da prisao, s e  e n t ~ ~ s i i s m o u  corn a arte, e 0 
praticou depois, de crimplicidade com urn antigo coinpanheiro 
de prisso. Foi &1e que, conhecedor dos cantos da  casa, forneceu 
todos os elementos necessaries A boa execu@o da fasanha. 

(])-Em 1456,  a Cadeia achava-se instalada no antigo hospital dos palrnei. 
ros, e em 1461, junto B torre do Blspo, na  56 Em 1583,  re inm~do  Fiiipe I t ,  
principiararn as  obrss da  RelaCBo, no  Campo d o  O i i ~ s i .  mss como a planta 
fClsse acnnhada, s; el11 1467 C q u e  o s  trabalhos prosseyuiram rn.sls activnrnentr 
corn as rnodif~ca~bcs o a~npl i f i ca~des  feitas ao projecto prilnitivo. Era e n t k  re. 
gednr d l s  Just~qas o 2 . O  conde d e  Miranda, Diogo Lops5 de Souza, que foi 
morrrr a Madrid, no  Conselho da Faienda d e  Flllpe 111. Apezar 
dos  m e l h o r a m e n t ~ ~  lniroduzidos na planta, o ediiicio era t l o  acanhado e mes-  
quinho que, em 1674 ,  a Cndria funcionava nx rua Ch5, proximo d viela que 
ainda hoje 6 chamada 'da C s d e i ~  .. sobre ss ruinas da construc;lo Filipina d 
que em 1765. D. J o i o  d e  A l ~ n a d s  e Melo,  governador das armas e regedor das 
J u s t i ~ a s ,  mandou erguer o actllal edificio, concluido n o  gov irno  de D. Fran. 
cisco de Almada, que deu grande deienvolvirnento i s  ohras, que sell p i  ha.  
vta ~ , m ~ ~ ~ ~ c i p i a d o ,  0 onorme casnrlo custou durentos e tantos contas e levou 2 0  
anos a constrnlr. (DO ' 0  Porlo doritrus terrrpos. por Fir~r?ino I-'crerr.o) 
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.k muitas vezes por f6rnma semelhanie, corn os dados que 
0s novafos fornecem aos delinqiientes habituais, a-firn-de lhes 
cairem e m  graca, ou jB perdidos pelos seus cons6lhos e doutri- 
nas, eivados ou infectados peIa ideia do crime que, par esse 
pais fdra, perpretam variados delitos. 

.Par infelicidade- temo-lo dito a redito - ti escandal6sa- 
mente elevada a percentageln dos i l vva tos  convertidos el11 pro- 
fissionais apbs a sua passfigern pela prislo. Jj. o exe~nplifica- 
ram alguns boletins do Institute de  Criminologia SPo inlime- 
ros os factos conhecidos. Na Cadeia Nacional deparou-se-nos 
urn p6bre aldeao, ciumento esfaqueador da namorada, que,  
vindo do Forte d e  Monsanto, onde tivtra curta permanencia, 
dizia: .Nunen ~rtais posso ser r i m  hoirrem de bem! f lc i -de  d ~ r  
en1 IadrSo?.  Urn empregado bancbrio, filho de bba Earnilia, tanto 
s e  entusiasmou corn as  pro&sas ouvidas na sua passagem pelo 
Limoeiro, que  aos companheiros da  Cadeia Nacional afirmavn 
que .gostavil de ser  gafirno,  rnas har~iir dc .srr r i r n  g; i lu i ;o c(in7o 
o Arsdne Lupi17. Efeciivamente, pouco tempo depois de  cum- 
prida a pena, cometia um importPnte furlo, fugindo para Madrid, 
de  onde enviava a um daqueles companheiros, ainda preso, 
urn bilhOte posial ern que  escrevia: 6 Fr, ln i~o,  c.i esfor~ nn  alta! 
Conlo vos diz i ;~ isio agdra vai  sd n a  gr.r;i~iclo.. 

*Para fechar-prossegue o ilustre cri~ninolopista.-transcre- 
velnos uma parte do dicirin de urn prbso, referente i sua esta- 
dia no Limoeiro. 

kNa lileratura profissional SBO freqiientes os Di,irios e as  
M e m i r i a s .  Urn, que  se  inicfa pela frase do padre Manuel Ber- 
nardes :Em Inails c31ninl;os 6 r a ro  I?:?CI i l a r~e r  n?ntis ensirr;tros, 
diz assim, na sua pagina undkcima: 

.O Limoeiro i urn caminho onde s6 hh maus encontros- 
a-pesar-de nem todos os cornponentes da malta srrem n l a i f c -  
zes . . . 

'Ali ha de tudo: born e mau. Mas como os maus predomi- 
nam, os bans que  nZo tenham a f8rqa de vontade necessaria para 
s e  isollrern, e nLo queiram ou nZo possam selkcionar as pes- 

soas corn quem devem conviver na prislo, latalmerrte v30, a 
breve trecho, engrossar as jl fortes fiieiras dos crirninosos pro- 
fissionais. 

.Sessenta dias de  Limoeiro foram inals que  suficientes para 
me certificar de que, infelizrnente, assirn acontece kquelex que, 
pela primeira ve t ,  teem a desventura da catr naquele antro, e 
que nZo teem a corigern ou fdrya de vontade precisas para s e  
afastarefn daquele convivio deleterio. 

.Podia aqui citar muitos casos que provassem clhramente 
que, de faclo, assirn 8. Limitar-me-ei, porem, a narrar os  dois 
que mais me impressionaram. 

tAl vai o p r i ~ e i r o :  
*Urn rapaz de 1 6  anos, serralheiro de profissZo e filho de 

urn hohesto artisia possuidor d e  uma oficina d e  serraiheria, foi 
pelo pai encarregado de receber de  uma frkgubsa a quantia de  
400$00 escudos. 0 rapaq depois d e  receber aquela importan- 
cia nCo regressou a casa, e, de ca~r~eradbgern corn mulheres de  
vida fbcil, eztafou 0s 400 escudos e m  pouquissimos dias. 

pai, impensldamente, mandou-o prender, e o Iilho foi 
parar B Sala dos enfrados do Limoeiro. 0 rapaz que ali entrou 
envergonhado, e cbrtamente arrependido da sua loucura, vendo 
que  a malta apiaudla o seu feito, passou a conviver coln os ma/- 
tezes e . .  . volvidos poucos dias, j i  conhecia todos os processos 
de furtar. Estava a cnminho da perdis5.o. 

~Entretanto, o pai, que  procedeu irreflectidamente, quando 
o reconheceu, retirou a queira e o filho foi pbsto em liberdade. 
Mas, ii! jir levava inoculado no  organism0 o virus do  crime. 

.Ern iiberdade, o rapaz desprezou os  cons%lhos que  o pai 
lhe deu e seguiu as l i ~ 6 e s  corrosivas que na prisPo lhe haviam 
dado. Praticou urn furto e saiu-se bem-exultou. Quando ia come- 
tersegundofurto, ou por falta d e  desiriza ou por qualquer outra 
coisa, foi apanhado em flagrante e regressou ii Sala dos Entra- 
dos. Aqui j6. era esperado, e quando entrou foi recebido por 
entre abracos e risos cinicos. 34 n i o  trazia o acanhamento da 
prirneira vet ,  e alegre e despreocupiidamente narrou as suas 
Eaqanhas, pel0 que  foi nbvamente abraqado.. . Continuou convi- 
vendocorn Gles. Estava irremedihvelmente perdido! 
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*Agora o segundo que, como aquele, se conta em poucas 
palavras: 

eUm rapaz de 10 anos, marqanu ou mot;u de  uma cdsa co- 
mercial, foi preso por crime de pouca monta (de que jh nem 
me recordo), e por infelicidade dele foi cair g mesma sala. 

*Nos primeiros dois dias fartou-se de choramingar, e aque- 
Les, que nLo lhe ligavam a minima importlncia, enchiam-no 
de  remoques P alguns c h ~ g a r a m  a bater-lhe. 

eUm irmao (que, pelo que ouvi dizer, era enfermeiro) pas- 
sou a mandar-lhe a s  refeiqhs, e. .  . a malta, que at6 ali o mal- 
tratava, passou a aduls-lo, e devorava o que Cle ~Lndidamente 
lhes oferecfa. lngknuamente o rapaz tomou-os como amigos 
e protectores, como &les s e  arrogavam, e nbo mais largou os 
seus arnigos e protectores. 

~ D i a s  depois s6 falava calfio, jfr n lo  choravn, rnostrava-se 
satisfeito e declarava que quando saisse poria e m  pritica o que 
na prisBo Ihe haviam ensinado, e ajuntava: us(: i*il  sui~i)rsse!. . . 
0 pobre rapaz, corn Cste =sc  eli soi~hc~ssr!a, n~:i:~ifestava a pena 
que  tinha de sd agora saber gnilzar ( I ) .  

~Estava perdida aqueIa crianqa de 10 anos! Curromp&ra-o 
o convivio deletkrio da Snla dos 13r1tradi~s. 

.Uma semana depois foi para o antro dos outros: o Forte 
de  Monsanto (2). Antes de ir, aquela crianca que, dias antes, 
-- 

( 1 ) - ~ i . r m o  de  Cali0 ~ ~ ~ a d o  pel09 presos ~ t o  Limoziro. Signlfica: furtar. 
No decorrer desta dbrn rni.ontrari o iottor urn capitulo contelldo tudcrs as ter 
moa do caija e giria dss pnsaee,  dcide o tempo d o  l a ~ n c ~ ; o  padrr R a h r c l o  at6 
hoje, e urn outro sabre ta tuigenr ,  fargamente descnvolvidos. 

(2)-Belo Redondo, larnalista distinio, no  c rp~ tu lo  lJ~is l ies  d c  L i i b o a ~ ,  
n o  seu livro ('A Cidsdc dub faniasmss'b hia.nos de  hlonsanio. I c a t l u ~ s  n r j ~ l r  
v s  I,vni~ns r,,>-u,n conlo tuuy)e,r;r,.. 

UDas s r m s  glorLas passadas-dia nos- . d o  s c u  orpulhoso titrrla dc  grata 

forle de primcira rlasse, Monsantn s i o  conszrva tnais do rluc ulna triste c Ion. 
plnqua tneinorla. Dcsar~arecrranl or- ScrlS c a n h h ~ s  e rnorlrlro<, r. as seu:tnelas 
que vclava~n pela dcfesa de  Lisboa, A cstmtCgl? ~ n ~ n d e ~ . n ~ x  u ~ ~ c i u ~ i u u . ~ .  d ~ n d o ~ a  
como inlitii. E, tcndo sido pr is io  dun, prtsionciro zlorioso-u r i g u l o  G u n g o .  
vtltsnha, trofeu mignifzco do prandc cab0 dr, cucrr . i  qup f t : i ~  hlnusimha - f i ruu-  
Ihe o Destino marrado. 

%Tinha de s6r prisao, a penar de  rlio possuir a, coodz~ozs  iridispensiveis 

era timida, pedia aos companheiros, sem acanhamento algum, 
alg-uma cozen para levar para o Forte, e acrescentava: 1Que 
diaho! urn companheiro que nnda na estica, (2) e quando 
ALI t i v e r i . .  . 

Poderia esta c r i a n ~ a  salvar-se? Eu creio ser isso impossi- 
vel; mas, dado o caso de se poder salvar, porque a atiravam 
para Mo~isantu, quando devia ser internada em qualquer tuto- 
ria?. 

0 jornalista Belo Redondo, na sua visita As cadeias civis 
de  Lisboa, igualmente observou corn dolorosa impress80 a re- 
voltante promisculdade que existe entre profissionais do crime 
e pr6sos primirios. 

para tai. A perlgosa gent,' q u e  se acoitava nas furnas da  Serra e alguos cr imes 
rgue ficaram celrhres, pels crudsa ou pelo mistlrio que  os  eovolveu, derarn ao  
local a terrirei lamia qur o acurrrparrllh Munbantu i umn serra  povoada de fan- 
l4srnas F de  duendes, onde. passo s pa550, ha uma  evocaqlo dolorosa ou tr4- 
gica. 

UViver ali 6 ter um potlco a noqio do deprbdo, sentir a desalaq20 do des. 
conforto e d o  abandono. Longe, a cidade repousa, indiferentc. n o  abraco volu- 
ptuoso da  Tejo. e, em volta, a pais5pem 6agresair.s e durs .  Assim tambern as 
nimas. A cadeis de  hlonsanto, aberta em 1914, 6 a mais populosa e P a que  
tern n phoi- gente. Uispdr de lotsq.io para 500 preaos; mas, z~drmalnlente, vi- 
vrrn Id. 700. 0 nossa regime prisional, que a Inst i tui~ao ds pCna de silPnclo 
reduziu ao v ~ l ~ p e n d i o  da mais ahornin6vel escrauatora, fazendo descer o nlvel 
dn nossa civ>i iza~lo.  tinha nli, a l i  hB pouco. 0 mais execrevel exemplar. 

a U m a  refdrtna lligiinics tnrnou a pris5.o habitivel, e em Monsanto, como 
nas outras cadelas civis. ) a  n i o  erlslern or. pamsitns quc tnnto stormentavam 
05 prCs05. Ma5 0 cmtiveiro aubterr ineo inspira ainda o mesmo pavor. Or ho- 
tnens vivern oli corno toupriras. E os rnais feltres, os que phdem fruir a ven. 
tura dc rer u cru e do admirzr o sol, os  que tcm, enfirn, o direito de  raspirar, 
prcclsatn de  rccorrer iio trabalho. Abrem estradas, cavam a gleba pedregosa e 
irigrats, ou sujritam.seFao tormento d o  fogo no fabric0 da cal. 0 trabalho, ele- 
nterrio d e  reyzni . rn~io,  4 ali trabalho forcadu. .  . 

aA4onssnto 6 rtma pr is io  preventlva. e urns prisso de  estdglo. lsto basta 
psra  condenar o nosso sisl@ma grisionli, visto nlo  ser leaitima nem prdprio 
sujeltar ao ntzsmo regime o homem condenado e squeie que  n i o  o foi. N o  
demilts, por f.%lta de acornoda~6es. a mesma aglvmeraqZoperigoia e rcpugnante 
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+ N o  Limoeiro - diz-nos na sua crbnica e O  Limoeiro, casa 
rnaldita.-, empilhndos como lnercadorla inntil, acumulam-se 
459 pi-has, muitos dos quais teem d e  dormir nas retretes, por 
falta de acornoda$bes. 0 Limoeiro e uma  prisHo preventiva, e 
muitos dos encarcerados estLo inocentes; aquardam ali que 0s 
tribunnis os reabilitern e os restituam 6 v ~ d a .  

.Mas o s  dias passarn, todos iguais. A indiferenqa dos d e  cB 
de fora, nLu se pet-turba corn a angustia dos que estHo la den- 
tra. E enquanto n8o chPga a sentenqa saivadora, os inocentcs 
v%o deixando por ali, naquela prornisciiidade perigosa, os ulli- 
mos escrbpu\os de moral e os derradeiros sintomas d e  saiide. 
......................................................... 

- 0 s  r i m s  s l o  os do grupo, os que  pigam entre 60 e 22 
escudos por m&s. Viveni aos quatro em cada dependencia, tern 
cantina e bibl~oiica, dormem e m  camas separadas, nos altos do 
editicio, e fruem o panorama encantador da cidade e doTejo. A 
disciplina entre eles 6 lnantida por urn fiscal e urn rapataz ,  
escolhidos entre os reclusos nlsis prestigiosos, que tern diteito 
a aposentos especiais. 

das oulras cadeias portugueaas: 0 s  homicidas rnistursdos corn o s  pafunos. os 
reincidcntes ccinfundidas corn as prCsos pela prirnriro vez. 

6Hh nii d e  tudo: 03 condei~a<los s petla ~rrainr, q u e  agnardarn a entrsdo 
na Penitenciiiria o n  nas col6nios penaia; o s  rondrniii los n penas corcccionais; 
os enlregues s o  governo, que cumprpm entre 18 1n9ses a 1 0  anori de  pris6o: e, 
0 8  prcvcntiv03 ern regime de cn~ l igo  0 scctor A C ocupadn pelas carrccionnis; 
o B. pelos reclusos que Lrabalham ; o C, peias candenados a pena rnaior: e o 
D, pefos v ldios  e candcnados entregues ao  governo. Nas ealas e nos crupos, 
indisiintamente, 0s I-icui 05 que pirdetn pagar o dirrito QP terem urn pouco 
mais de conforto. A d e s g r a ~ a ,  corn boa al iment~c8o e boa cams, chepa a pare. 
cer felicidnde. 0 vicio, assim contndo a dinheira, alcanqa mais valor do que a 
virtudc , . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

UA16rn dos trabaihcs de tampo, e m  der hectares de terreno, 05 prdsos em. 
pregam-se em oltclnas de barhriro, marcerleiro, corpintelro,pide~ro, ercovciro, 
6apateir0, etc. S6 210 pddeiro se fnbricam 2.000 p i e s  p a r  dia, para todas as 
cadeias civls e para a Penllenciaria. M a s  "em todos os presor tr8balham. Mon- 
santa n.40 C airrda a cadeia safutar Rue devia aer,  o caminho d a  regenerapdo e 
vida honrads para os que quiressorn e pudessem llbertar-ee dar rnalhssdo 
crlrne, 

a0 que n rnals contrista e emociuna o vlsitilnte aue descr ao fundo do 
pris io .  para visitar as zalerias rasgadas nas entranhas da serra bhrhara e go. 
bre, i o erpeclaculo dolnrosc do5 loucos.b-Edipio de 1933. p s e  91 a 96. 

(2)-Ternro dc callo. YAndnr na esl,csb: n6.o tcr dinheiro nem tabaco. 

"0s pohres s2o a s  da enxdvia. os que n l o  them dinheiro, 
o rebutalho da desgri t~a e do crime. Dormem em bailiques so- 
brepostos, numa sala escura, cujas janelas d2o para o piitlo. ......................................................... 

*Algumas figuras ctlebres do crime ao lado d e  alguns tl- 
rnrdos anonimos. Ombro a ornbro, o inocente e o culpado, o 
suspeito e o criminoso confesso. ......................................................... 

~Depois  que ali se entra, trocado o nome pelo nhmero do 
registo, acode a lembranqa dos amigos fieis. dos arnigos que, 
p?ssivelmente, terzo vergonha d e  vir A visita e esquecer50 o 
rkprobo que os cornpromete e qtle n l o  soube ou nSo pBde ser  
honrado. Quanta mais os dias decorrern, tanto mais estreito 
parece o quadrado da prisao, o s  passos s%o sempre iguais e o 
sol mais entremostra a sua espitula d e  oiro por entre os ferros 
que o qiterern algemar 0 ruidoso rnarulho da cidade, n o  canto 
m~rsical dos pregdes e n o  serpentear atarefado das gentes. para 
l a  dss  pnrkdes inahaljveis do gru:.~a, sobe em triunfo, trazendo 
no seu ic6nico clamor de vitorla, a tenta~Ho da liberdade que 

. se perdeu. .*  

A permanfncia d e  Adriano Joaquim Moreira no Limoeiro, 
entre facinoras da pier especie, o seu convivio corn estes e a s  
suas l i~ i ies ,  mais abalal-am o seu caracter anormal, influindo 
possivel~nente n a  pr8tica do crime que, dias depois, ali o re- 
canduziria para ficar rnuitn mais tempo. 

Eonbo e homiaidio - &am era a vitima - A 
prisbo do erlminoso e o sea primetro interro- 
gat6rlo. - Como sPo tratndos os preaos para 
averigua$bea, em Fran~a, oa hglaterra, na 
A m W a  e na Alemanha. 

Depois dos oito dias passados n o  Lirnoeiro, Adriano Joa- 
quirn Moreira e o seu cornpanheiro foram enviados ao tribunal 
da Boa Hora, de onde sairam em liberdade. 
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Arll-iano lernbrou-se, ent30, como jd n?ia tinhadjnheiro para 
pagar (J aluguer de urn quarto em qualquer hospedal-ia, de  ir 
pernoitar ao Albergue Noturno. Ali se conservou durante trinta 
e seis dias, gratuitamente, em troca de  alguns serviqos d e  lim- 
p&sa e recados que  prestava, e d e  onde saiu para casa de  u m  
amigo, que  o recolheu por esnrola, na calqada d e  S .  Jo lo  Ne- 
pomucenn. 

Entretauto, 0 eDiirio de Noticias~ de  26 de M aio de  I897 
inseriu urn anUncio, em que  0 dono de  urna farmicia na rua  
da  Esperanqa, n." 214, pedia um criado. 

Adrian0 apresentou-se, e o dano da farmicia, depois de  se 
aconselhar cam a ajudante, Ant6nio Bitisla da  Cdsta, decidill 
admiti-lo. 

A~nbos  sirnpatisaram corn a atitude cnrrecta e submissa d e  
Adriano, julgando-o urn born rapaz. 

Confiaram-l11e varias contas para receber e, durante tres 
dias. Adriano procedeu cam a maxima honestidade, entregando 
todo o dinheiro recebida ao farmacCutico ou ao ajudante. 

Antonio Batista da Silva colliava apenas 18 anos e dormla 
no estabelecimento. Era dotado d e  uln caracter ext re~namente  
bondoso e, ao rnesmo tempo, galhofeiro. entretendo-se, depois 
d c  fechar a farmacia. a contar anedotas olr a jogar as cartas 
corn o criado, q u e  tanlbeln ali dormin. 

NBa adivi r~hara  a infeliz que se  divertia corn o individi~o 
q u e  n5o tardaria a assassini-lo! 

N o  naite do  terceiro dia de  estar enlpregndn, de  29 para 
30 de  Maio, depois de  algurnas horas de conimersa amigivel 
entre ambos, despediram-se e cada urn dirigiu-se para o sell 
quarto. 

0 ajudante nHn tardou a adnrmecer profundamente, en. 
cluanto Adriano, n%o conciliando o srjno, corneqnu a pensar no 
melhor mod0 d e  ir dar urn passeio at& Lamsgo, bastalldo-Ihe 
para isso arranjar, de qualquer forrna, o dinheiro para a pass&- 
gem. 

Nesta obsesslo, estimutada par impulsivo instinto para o 
furto, 1embrou.se d o  dinheiro que  havia trazido da c o b r a n ~ a  
dos trcs dias e que ele vlra o dono da farmlcia guardar em 
uma das garPtas do belc30. 

CPrca das duas llaras da  tnanh;. Adriano acendeu uma 
vBla e, saindo do seu quarto, entrou no estabelecimento, 
rnunido de urn escdpro, e arrombou a gavkta, A sua surpresa, 

pordm, foi grande, quando viu que, dentro dela, havia apenas 
a quantia de  6870 ern crdulas, e nitenta centavos em c6hre. 

Arrornbou a gavela contigua gquela, encontrando s6rnente 
ali urn escudo. 

Desapontado corn o fra- v 

casso da  sua prohsa, par o 
d inhei ronio  lhe chegar para 
a viagem, entrou no quarto 
onde dorrnia o a i ~ ~ d a n t e  Ha- . 

tista da Costa, e, verificanda 
que  Gste dorrnia, abriu a sua 
mala da  roupa a fim.de pro- 
curaI ali algurr~ dinheiru. 

Coma tarnhem resultns~ 
sern inlrutiferas as suas cri- 
minosas pesquisas, o cele 
rado drixou cnir 3 tampa dn 
mala con1 violbncia, resmun- 
gando algumas ilnprecac3esS 

Ant6nio Batistn da  Costn 
acordou corn tamai~hn ~ w i d o  
e, sentando-se extremunha. 
do  no leito, p r e g ~ ~ n t o u  : 

. -iQuern antin ai?. 
Adrianu, vrndu- se des- 

coberto, al,agou a vt'.la, c f i -  
cou conlo paralisado junto ao 
leita da sua vitima. 

Ilavendo o reconheciiio, 
o ajudante conlepLI a ves 
lir se rhpidamente, gritando 
ao mesmo tempo: i+-eil,ci, n .n  a ~ r .  ( ~ i i b v a )  ,ern ivrjo esla- 

G-All, bandido, que eu hc/ecrrnr.nio de fn,-indcia, Adriano Joe- 

te  arranjarei! E~ te entrega- L , ~ ~ , , I  &fopr?ra.  ,~x:~tou A ~ t t d ! > i o  natista 

rei 5 policia, IadrZo!~ 
d z  Costa 

Considerando-se i r r e  - 
medi5velrnenie perdido, e 
presentinda que o ajudante n8o fardaria a rnandi-10 prender, 
Adriano Joaquirn Mareira, rnesmo as cscuras, constguiu apo- 
dcrar-se da m5o de ferro de  IlIn grande alrnofariz, e com ela 
descarregau Lima violenta pancada no crineo d e  Antdnio Bk- 



tista da Costa, que soltou urn grito abafado e caiu pes~damente  
no chBo. 

Como o infeliz continuasse ainda a gerner, o miseravel, 
num impulso feroz, precipitou-se sBbre ele e, agarrando-o pela 
cabeqa e polo pescoqo, ergueu-o e atirou-o brutilmente para 
cima da cama, onde o acabou d e  rnatar por meio de estran- 
gulameflto. 

Concluido o seu blrbaro crime, dirigiu-se tranqiiilamente 
ao seu quarto, acendeu a luz, vestiu-se, reaniu fudo quanto 
lhe pertencia e saiu da farmicia I s  tres huras e meia da rna- 
drusada d o  dia 30, deixandn a porta fechada apenas no trinco. 

Depois de abandonar a farmicia, o criminoso encnrninhou.se 
para os lados d e  Santa Apoldnia, alugando ali um quarto numa 
hospedaria, onde se conservou durante dois dias e duas n o i t ~ s  
sem Ealar com pessoa alguma nem sair 5 rua. 

Jamais soubCra, por issn, cousa alguma icerca d o  sell 
htdiondo crime, e na manha do terceiro dia partill no con~boin 
q r ~ ?  saia d e  Santa Apolhnia para a rapital do norte, 6s sete horas. 

De nada Ihe valeu este sou expediente. 
Prevenida a polfcia, do crime da rua da Esperanca, pel0 

propriel6rio da farmacia, aquele imedii ta~nente iniciou as suas 
diligbncias, capturando o crirninoso na estac%o do Entronca- 
mento 

Ao ser pr&so, e ao dizerern-lhea que  obedecia a sua prisao, 
Adrlano declarou, corn o mais revoltante cinismo, estar inocente 
do crime que  Ihe atribuiam. 

Da estaq5o do Ent r~ncamento  veio sob prisso para o Oo- 
vernu Civil de Lisboa, dandu entraiia am u n l  dus ca labou~os  
nnde pernoitou, dormindo tranqiiilamente. Quando os seus 
companheiros Ihe preguntaram porque havia feito o crime, o 
miserhvel mostrou uma grande estranhesa e afirmou .r?bo s?- 
her qcle o ~1j1J;trdante d e  farmdcin h.?via morririo esrnng-adu 
pela mdo do altnofariz e estrangr~lado f>elas suns rnHoss. 

No dia imedilto a sua capfura, Adriano Joaquirn Moreira 
foi interrogado. 

A principio negou tudo, dizendo, primeiramente, n l o  ter 
sido ele o autor do crime. 

Depois, rnais apertado n u m  CircuIo d e  preguntas, e virias 
vezes arneaqado corn o seyrzdo, acobardando-se corn qual- 
quer agressao, da parte do interrogadfir, acabou por confessar 
tudo, sem, por&m, revelar um vislumbre d e  arrependirnento. 

Afigura-se-nos que, para induzir urn delinquent? B confis- 
sari, n8o serL necessario agredi-lo ou amea~i-10 com torturas 
que, na Idade Media, se empregavam com manifesta indigna- 
~ % o  e protest0 dos espiritos born fermados. 

A ~ n d a  hoje, deplorivelmente, s e  abusa dCsse sist&ma in-  
quisitorial para corn diversos presos, insultando-os, ameaqan- 
do-os e ate maltratando-os por vezes, prevenindo-os de que, 
.se eles, 30 screm rcstitr~idos d liberdade, vierem riijrrr r i p a f - a  
fora o que 18 sofreranl, moifo pior Ihes acontecerd s e  urn dia 
1:i ~ ,n l ta r r rn t .  

Este sistbma nada dignifica o agenfe da autoridade que  
dele s e  utiIisa (P falta d e  outra q i ~ a l ~ d a d *  quo o recomende para 
nvestigador pzlicial); ao contrario, revdla urna imperdolvel 
a1 ta de conhecimento dos elementares principios de humanita- 
isrno e de astircia, t%o necessaries ao investigador. 

0 escritor Adolfo Coelho (1) cita-nos os vlrios processes 
de que se servem a s  policias de alguns paises, mesmo das que 
mais alardeiam uma progressiva civilisaq80, para interrogar 
presos. 

Depois de nos afirmar que, tanto nos comissariados Como 
nas esquadras, ja hoje nEo existem potros e raldanas, cimaras 
de tortura, cruzes do Santo AndrP. e tenazes incandesccntes, 
rrni'cnmente poryue esses sistSrnas deixariarn visiveis marcas, 

(1) -- Escritor iIustre, autor de v h i a s  hbras de grande sucesso LlterBria, 
entrp as quais: .Espianagen~~ (2  v o l ~ ) ,  .Dramas da Espion4gem Politics.. 
-bpio, Cocaina e Escrnvatura Branca-,  *Nos bastidores d s  Grande Ouerra'. 
. A  Internnclvnal do Crime. ,  .A guerra de a m a n h l . .  



nas carnes dos prEsos, qrre se paiieriarn exilr ir no trihriosl. 
diz:  

.O sistgma mais generalisado ir o da tortura moral-qcrr 
nZo deis7a rnarcas no co17,o-e q u e  atinge as formas rnais 
horrorosas, variando conforme a indole e a irnagina~Ho do in- 
quisidor policiat. 

.A primeira, a rnais vulgar e i ~ ~ s i g n i f r c n ~ ~ l e ,  6 a incomunica- 
bil~dade,  que, a pretext0 de  irnpedir qne urn criminoso s e  con- 
czrte corn os seus cumplices (?), coloca na rnais injusta situa- 
GPO todos 0s que caem nas rnaos da policia. 

qAqui telnos de abrir urn parentesis, para responder S cri- 
tics que  adivinhatnos nos alnigos do tal fPrreo puiso, e q u e  nos 
dirao que  a policia precisa de estar armada para a luta contra 
o crime. NHo lhe negamos esse direito, mas lembralnos ao  lei- 
tor argumentador que, pnr eueinplo, na ingiaferra, s6 sc 
prende unl hornern, desde  y u e  n S n  sqjs e m  f/ug,-ar~te delito, 
depois d e  utn ~r i r i  tcr julgi~do snfiricr?ten as frror,3s que a 00- 
/;cia collrer da sila crrlj~~nhilidnde, e q ~ ~ e  entre 11i5.9 se prendc 
para averigrrni.fies, segrri?tlo o cnpriciin if<) !~l.iriieirr, agelife 
~.initciul, 

+Se o noqso Iritnr, atnigo d o  s i s tb t~~a  n poigilt= tlver a des- 
dita de encontrar no  seu ca111inho o corpo d e  llrn assassillado, 
e correr, como e seu dever de  cidnclio, a avisar a policia, o 
menos que  IIte sucede 6 deftdo [~ar-.? n~.erigi~ncde:;, e ,  
tn~li to naturalmente experilrlentarh a incotnunicahilidade, para 
n3.o s e  concertar corn os  seus cumplices, B claro! 

elmaginai, nuln coinissariado ou nutna esquadra, unia 
n&sga de  espaco que  o acaso da  construqLo do prkdio deixou 
ficar debaixo duma escada, e que a policia vedou porcolnpleto 
com um espCsso tabique. Uma estreita porta. corn uln h ~ ~ r a c o  
coberto de r@de de ferro, serve-lhe de  entrada. u m  catre cheio 
d e  parasitas ocupa todo o cornprimento do cdrcere e, comn 
mesa de  caheceira, a pia, uma pia fktida, sern cobertura, que  
noite e dia l a n ~ a  para o rosto do enclausurado o seu hllito 
irnulldo d e  cloaca. lmaginai agora, por oito dias, quando n%o b 
mais, o deticio (n lo  se trata de urn condenado, n8o se  tratn dn 
autor colhido etn flagrante, de qualquer crime grave, trata-se rle 
urn detido, que p6de ser o nosso leitor, que  teve a desdita de  
encontrar urn assassinado n o  seu caminho). incornunic8vel 
nurn tal ckrcere. Durante Bsse periodo, apenas uim policia Ihe 
pdde entregar a comida, nHo lalari corn ninguetn, nao se Iavari, 

DO CRIhTE E i,T>A LOUCURA 

pllo SC barbeara, e sern luz, sem ar, terA que  respirar 0 relent0 
fetido da pia, que  talvez figure nos relatos burocriticos Corn0 
ufn rni>rien~ismo higi@nico que a r e p a r t i ~ ~ i n  cornpeterrte ins- 
tnirrorr cnncj~gt~nrnente. . . 

*Ao cabo desta tortura preparatbria, o detido 6 arrancado, 
lloite alta, ao sell repugnante circere, e apds urna longa espbra 
e m  qualquer anferimara. P i~&biln?enie interrogado, demadru-  
gada, bquela hora em que a modorra paralisa o cCrebro e em 
que  o pensar 6 uma tortura. 

*O ~nterrogatdrio policiaI 8, quanto a n6s, a pedra basilar 
do  edificio judicial, e triste justiqa C aquela que se socorre de  
confissdes arrancadas por meio de torturas morais e fisicas, de 
armadiltias e degradantes mentiras. 

<Enquanto em Inglaterra todo o agente :de autoridade, 
todo o tnagistrado. 8 ,  por lei, obrigado a avisar Iealmente o in- 
terrogado de  rjue tudo cjuanto Ble declare podc ser tornado 
sorjlrn Ple; e m  tantos outros paises, os agentes da autoridade 
cometem as  maiores traicdes para arrancar as confidhncias dos 
interroyados, 111entindo.lhes descarbda~nente, burlando os corn 
promessas e lalsas asserqires. NSo vimos n4s, rium casocklebre 
dc emissao de notas falsas, u111 chefe de policia vir vangloriar- 
se nos jornais de que conseguira arrancar certas confissOes a 
urn dos principais acusados, dizendo-lhe que  a espbsa do prk.0 
estava metida nun1 calabouqo cheio de  ratas, e que s6 a tirariam 
de  la, se ele confessasse? 

~Repugnan te  tortura moral e indignidade dn representante 
da autoridade, bastaria, em Inglaterra, para abrir uma vaga no 
quadro dos chefes da  policia. 

.De urn mod0 geral, o interrogatorio dos detidos i prati- 
cad0 em condiqbes de particular violsncia mental. 

.Na sua fdrma mais berli#nn, o interrogat6rio e feito alias 
horas da noite, ao priso arrancadu bruscamente ao wno,  nZo 
Ihe dando tempo a coordennr duas idpias. Um interrogador 
h;lhi! consegue, nestas condi$es, baralhar as  mais claras de- 
claraqbes do prC o, chegando a s  rnais cornprometedoras conclu- 
sees, que, muitas vezes, IIHo passam de absurdos, originados no 
cansaqo espiritual e na perturba~Po do prCso.. . e muitos s i o  
depois condenados coxn fundamento em tais interrogatbrios. 



-A pollcia franc0sa, yor exelnplo. procede em geral ao pri- 
meiro interrogat6rio do mod0 seguinte: 

*O detido 6 conduzido, de noite, para utna sala da Pre- 
feitura e despojado inteiramente do vestuario. A sua volta, sen- 
tados nas (micas cadeiras que mobilam a sala, encontra-se 
urna nleia duzia de inspectores. Se e no inverno, uma janela 
entreabertn lanqard ria sala do interrogatbrio (outrora dir-se-fa: 
da tortura) urna corrente gelada que farP tremer o homem, 
completamente nu, de pC e extenuado por uma Ionga especta- 
tiva. C6modamentesentados, embrulhados nos seus sobretudos, 
fumando e beberricando o seu calice de  r-ieills fine, os inspe- 
ctores interr6gam ininterruptamente o detido, envolvendo-o 
numa teia de  preguntas desconexas, disparatadas, de que o 
homem s6 consegue fixar a exigCncia teimosa de sua confis- 
sac. 

qAos arrepios de frio que Ihe provoca a sua nudez, suce- 
dem, por vezes, baforadas de calbr, causadas pelo cansaCo e 
pela angustia.. . Ha lonyas horas de p6, procura en1 v%o urna 
cadeira ou um apoio, a sua nude2 deprime-o, por mais reles 
que seja a sua condi~Ho, no seu ckrebro vibram como marte- 
Iadas, as palavras precipitadas, confusas eininterruptas dos in- 
terrogadores. . . Tem s&de, tern calbr, tem frio, tern sono; o seu 
cor:strangirnento d tal que  uma d5r fisica, real e insuportlvel, 
1-150 tarda em apoderar-se dos seus nervos; ninguem o feriu, 
mzs a sua carne sofre como se o chicoteasse~n.. . E as horas 
pnssam, semelhantes a s6culos.. . Apenas uma ideia, tiranica 
e pressiva, domina o seu ckrebro.. . Se coniessar o que Ples 
qudren~, deixl-lo-50 vestir-se, deixa-lo-Ro sentar-se e dormir, 
e squece r . .  

%Raros sPo 0s que resistem a esta tortura; s6 a pertidcia 
robusta dos grandes criminosos ou a energia soberba das al-  
mas de ellte, permite ficar insensivel perante um tal interro- 
gat6rio; os outros, a grande massa, culpados e inocentes, nLo 
tardam em confessar tudo quanto os interrogadores quCrem, 
concordando corn tudo, inventando crimes que n8o cornete- 
ram, agravando as prdprias culpas, complicando tudo, sir para 
qlie os deixem. 

DO CRIME E DA LOVCURA 

.A &ste gbnero d e  illterrogat6ri0, chamam os americanos 
grilling (de grelhar), cornplt-tando-o corn o supllcio da priva- 
~ B o  do sono; aproveitando os ensinamentos hisldricos da In- 
quisiqiio medieval. 

eApenas 0 detido entra no departamento da policia, 6 con- 
duzido a sala do interrogatirrio e amarrado a uma cadeira, tres 
ou quatro detectives sentam-se sua volta e iniciam o inter- 
rogatorio, q i ~ c  durn&, ir~interruptameilte, om, dois, trbs, e at6 
qrlatro iiias, ~ lurante  os quais, se/n urn millufo de descanso, 
o detido i. ii~ferrogarlo pelas brigadas de  detectirres, quc sc 
rer-L(zant de tr&s ern tr&s horns. Dtrrante o -grilling,, o de-  
tirln nBo &me, n e m  behe, n e ~ n  dorme..  . e hd casos de pr&- 
sos que resistir-sin quatro d ias  a esta infernal iortr~rn I 

&ste degradante interrogatorio e quisi  sempre poupado 
aos gallgsters, que teem atris de si uma quadrilha pronta a 
vingd-10s.. , d ao peixe miado e aos desgraqados inocentes 
que uma traiq8o do destino fez cair nas mBos da pollcia, que  
o grlliii?g e aplicado. 

.Mas, embora custe a cri?r, muitos s8o os que resistem a 
esta tortura moral. Para Csses, a policia norte-americana socor- 
re-se da tortura fisica. 

~Segundo a classificacSio policial americana, o interrogat6- 
rio cornpreendc tr4s gr lus  distintos; o primeiro, pbe apenas 
em jbgo a persuaflo; o segundo, a anlt.ai.s, c o terceiro, a 
tortura. 

.Eis como urn jornal americano denunciava recentemente 
estas vergonhosas priticas : 

.As atribulaqnes do prisioneiro corneGam no pbsto da PO- 
licia. A pollcia du Estado de Nova York, em particular, 6 CO- 

nhecida pela rapidez em que salta dos dois ptimeiros graus 
para o terceiro. ~ a d a S ~ 6 s t o  da policia disp6e, de resto, de  meioe 
de tortura apropriados. 0 individuo submetid0 ao third degree 
(terceiro grau) recebe, em plena conversa amena, urn sdbito 
murro na cara ou urna certeira bengalada no pescoqo. Uma 
er~tl-nda el71 rnatBria, particularmente apreciada, C a agresslo 
corn o volumoso anuirio dos telefonea ou 0 estrangulamento 
progressivo corn a gravata da vitima. Urn mCtodo policial tam- 



bem muito em favor consiste e m  flagelar o estamago d o  pri- 
sioneiro corn urna rnatraca d e  borracha, ou e m  hater-lhe nas  
pernas corn urn cacble. Tambktn se  Ihe pdde partir as  costelas. 
Algumas horas depois da  sua  entrada n o  pbsto, o detido tern 
o rosto tumefacto e o corpo coberto d e  feridas. Se, por fclici- 
dade, a sua inocencia B imediatarnente demonstrada, constata- 
se  q u e  caiu por urna escada solnhria, n q u e  a vitima en1 geral 
confirma, para poupar futuras complicaqiies. 

.Mas h i  ~ n a i s  e melhor; porque sfinal a viol6ncia fisica. 
para os individuos d e  cons t i tu i~ao  atl6tica e habituados ii vida 
rude  dos has-fo/?ds, nHo k coisa t io  apavorante como a pri- 
rneira vista parece. 

.Para esses rccorre r poiicia a processes ~ n a i s  mfinees; 
~ N u m  sitio, hi u m a  janela inteirarnente de  vidro, e sem- 

pre iluminada, onde o prQso r 7  metido e onde todos os  seus 
gestus e atitudas sBu observadus pelos detectives, comu s e  se  
tralasse de  n m  animal  de  lahoratdrio. 

eNlo se  imagina quanto C torturante essa situaqZo de  uma 
criatura, que  n%o p6de ter uln s 6  momenta d e  isolamento e 
abandono, durante dias consecutivos. 

qNoutro, B o detido encarcrrado juntamente cotn 0 cadaver 
da  sua vitima ou daquele q u e  a policia classifica como ta;. . . 
A loucura e ftequentemente 0 resultado dssta clausura na  cow- 
panhia d e  u m  cadiver, q u e  a0 f im d o  prirneiro dia enche a 
cela corn o repuynante cheiro da  p u t r e f a ~ i o .  

~ N o u t r o  ainda, oferece-se a0 detido, corno companheiro de  
ce la ,  urn outro presu atacado d e  qualquer  doensa conta- 
giosa. 

'No Departamento da  Policia de  Filadklfia, consta q u e  
existe urna certa geleira d e  dimensbes particularnlente eleva- 
das, onde 6 possivel introduzir nma pessoa.. . Consta tam- 
hkrn q u e  raros s2o aqueles que, a0 fim de  unlas horas de  gelei- 
ra, nSio confessam tudo quanto a policia qnere. 

=No pais d o  cinkrna, (1) a poiicia nHo podia deixar d e  re- 
correr B fotografia anitnada, e por isso existem algumas celas, 
e m  certas esquadras, onde,  por uma fresta dissitrlulada, se  p6- 
de  projectar sbbre uma das parkdes do  carcere, quaIquer bo- 
cad0 de  filme. NBo se  trata, por8m, d e  filmes destinados d dis- 

tracCBo do  prPso, mas sirn a lanqa-lo no pav6r e na perturba- 
cao. 

..SSio em geral r iptdas reconst i tui~6es do crime, feitas por 
urn figurante vestido e caracterisado como o pr&so. Projectadas 
durante, a noite, perante o prisioneiro, q u e  foi acordado brus- 
camente, tais evocaqoes t b ~ n ,  quando se  trata d e  individuos 
ignorantes e incultus, os mais fulrntnantes efeitos, arrancando- 
lhes u m a  apavorada confiss30. 

,~Verdadeiranlente diabdlico 6 ,  porkm, o interrogatdrio feitn 
corn o auxiiio cardidgrafo, q u r  nem tndns os cddigns admilem, 
mas q u e  j l  e s t i  e m  prltica em vir ios paises. 

*O aparelho, que  s e  destina a medir a pulsacgo arterial, 
6 ligado aos pulsos do prhso; diante dos olhos do interrogador 
frca o mostrador, cujo ponteiro acusa o rittno da  pulsacSo. Ji 
n5o necessita assim o detective tentar adivinhar n o  rosto, rnais 
ou menos impassive1 do detido, a s  reaccdes provocadas pelas 
suas preguntas. Por mai indiferente q u e  seja a mascara do 
suspeito, por ~ n a i o r  q n e  seja o seu dotninio dos nervos e o 
seu sangue frio, a miquina ,  como u m  blho diabdlico, sabera des- 
cortinar o a l v o r d ~ o  q u e  lhe vai na alma, quando  as preguntas 
representern urn perigo. 

S O  interrogador vai distrtboindo as preguntas como urn 
a r t~ lhe i ro  que  bate sistemiticarnente urna zona, para atingir 
u n ~  ponto indeterminado; o cardihgrafo revela-lhe, lbg0, as  q u e  
erram o a h @ ;  o pulso do  pr&so mantem-se normal; m a s  at, 16- 
go q u e  a pregunta aflore urn ponto perigoso, a ayuIha acusa 
irnptrdbsamente a fkbrc irttirna do preso e a sua angustia, tra- 
duzida numa pulsaqlo desordenada. Pouco i~npor ta  q u e  a viti- 
ma  se  mantenha in~passivel ,  e q u e  nenhum tremsr agite a s  
suas  mios  atgemadas; a sua  angustia e 0 seu  pavBr sera0 t?rO 
patentes para o interrogador, corno o esqueldto d e  urn animal 
exarninado aos raios X. 

.Guiado assim pelo aparelho delator, o detective insiste 
nas preguntas q u e  apavol-iln o detido, retrocedendo, sempre q u e  
a agnlha Ihe indica q u e  saiu do bom caminho, e repisando os 
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pontos em que a ronlo~So se ttaduz por u m  grkfico desorde- 
nado. 

'Urn outro processo muito recente, ensaiado ern alguns 
paises, merece tambCm a mais rigorosa condet1at;ao: trata-se 
da utilizaf50 d e  telepatas e videntes, para a descoberta (?) dos 
crimes, e de magnetisad~res, para o iriterrogntSrio dos acus?- 
cios, dejlois de mnrg i~ l t~ados  ern soilo hil>ndfico. 

~Seria ocioso apontar os abusos e injustifas que decorrern 
de urn tal sistBma de inqu6rit0, cot~fiado a charlatses ou nevro- 
sados. 

.Pel0 que respeita h hlernanha, uma lei de 1929 pro'ibe 
terrninantemente aos agerltes policiais o recorrerem a tais e x -  
pedientes.. 

0 escritor Adolfo Coelho conclue o sen interessante docu- 
tnentario, con1 a seguinte afirrnaq50, que merece o nosso mais 
absoluto apoio: 

.4 pollcia rlecessita cie cstnr a r r n n 2 ~  !la srrn lute contra 
o <-rime, mas as suns zrrnns r7Zu pf,(iein ~ l e i n  d e ~ e i n  scr, rio 
s f c ~ i o  ,!X, o pdtrfl e n />old dos esbirros rnets';er70s. 

<A policin t6cnica. educadn ern escoilis especiais e dotnda 
d e  /obornt,lrios coiivei~ieiitemente apctrechndos, trni yr~c  srr- 
hstituir, ntls pafscs coino o r~osso, a poiicin R Pirra Mar7ique. 

' 0  respeito pels dignidndc humann, yue caractcrisa as 
ci~,ifisa$.des fdiiintadas, iie1.e peiietrar nns esquadrns e comis- 
snri.-idos da poiicin, /Jars qiie sc evitem as n?oristrriosns pro- 
nJricins de inocentes, yrre sno o ~.esiiltado d c  i1iterrogab6rio.c 
ac~rnpn~?hat-ios dc torturas.~ 

Do interessante inquerito ( 1 )  a que proccdeu o Doutor Aze- 

(l)-*.Mediclne LCgala el Police Crimineller' (Prance, BeIgique, Allelns.  
m e .  Autr iche  et Italic)-EdiGo d a  J u n t a  d e  E d u c a ~ s o  National-l.isboa- 
1431. (Publicado e m  sepsmta e no Vol. IV d o  *Arcl~i\ro d e  Mcdicina Lega l  - 
l lnprcnsa Nacionnl Lis joal931 r a g a .  I a 374. 

vedo Nerves (? \  evtrafmos ilm periodo, que o esrritor Adolfo 
Coelho tarnbkrn transcreve, e em que aqueIe ilustre Professor 
se refere a forrna como na Alemanha siio conduzidos os inter- 
rogat6rios policiais. 

-Nesse inquPrito - diz  o alltor d' " A  Internacional do Cri- 
me" (3)-poderi o legislador portuguCs encontrar as mais s6lidas 
bases para a reforma da nossa policia.. . quando isso se f i zer .~  

a 0  jilterr-ogaf6rio-cita o Dolltor Azevedo Neves- de1.e 
ser co~idrrrido cie marleira a perolitir so  scr~sado que  se de- 
fer~iia das aclisafdes qrre /he sZo feitas, e a fazer valer as crr- 
i-unsf$iicins que prjdein ser fat-orJveis 2 sun dcfesa, der.end? 
referir-se no  auto todrls us fnctos que /he s2o facorlr-eis. E 
n j~or t i~no  fnzer o interriogntrjrio ajl6.c os de/>oin~enios das tes- 
tcri7ui7has, a-firn.de notnr ns circizrist;incios. E pr(iiDidu scrl ir- 
-se tic truyiies, de a n ~ e a ~ a s ,  e einpregar quaiqi~er processo 
du vioic'i7ci:1 fisi~-n or1 j~siyuica; 2stes plncessos sdo colirferla- 
dos pelo Cijdigo Penal, que aplica rigorosas perlaiidades aos 
(rue recorrari? n tais sisf&rnas. Urn interrogatdrio hsbil, smi -  
g5velrnente conduzido, sBrio, que se dirige ao sentiinento, 
oil B hoi~oralidadr, coiisepue muitas vezes obfer  uma confis- 
s5o ern quc o argiiido narra facfos e j>articrrlarjdades que s6 
L:/C /lode coniiecer. Tddns as declera~bes devern ser rninucio- 
samente coilsipn:2das no airto, oilde se cmprepam as irrrdprias 
espressijcs (lo aciisadu. Deve e.~c/uir-se a simples dec la ra~ lo  
de que  r:or,frsss a delito. A presenra de testernuntias e duma 
graiide rrnport:i,lcin para o corlteddi? do auto. &ste coliterd 
nir~ila o clue jrrrder refer~r-sc ao fir?? d o  d~poi 'rnrnfo,  se 0 aCU- 
sado confessou lope or, tnrcie, de/wis do interrogat6rio. NeTo 
pode confrarinr-se o iiesejo do argrjido, de  qlre o seu def.~oi'- 
ineoto sejn relntado ilo arito, no sentido que  He eiltendcr.. 

(2)-  i lustrt  m4dico pnrtuguCs e escritor distinto. Professor-Catedrdlico 
d e  lnediclna legal na Paculdsde de hledicina de Liaboa.  Director do lnstiluto 
dc hledicina Legal dt Lishoa e hternbro etectivo da Academia das Ciencias.  

i3 1 -ColecgEo 0 s  Grandca Document6riorz - Livraria Cldsslca Edi lora  
1.isboa- Vol.  5 -  png. 276. 



ADI<IA?;O JOAQVIh1 JZOREIRA DO CRIME E I)A LOTTI'UKA 

Antes d e  Adriano Joaquim Moreira transitar d o  Governo 
Civil para a cadeia do Limoeiro, o doutor Francisco Ferraz d e  
Macedo, q u e  tinha a seu  cargo proceder a observagSio morfoi6- 
gica d o  preso, manifestou desejo de o interrogar. 

Entio, o Routor juiz Veiga, imediatamente anuiu ao pedido 
d o  ilustre medico criminolugista, e, conduzido o delinqiiente 
para u m  gsbinCte particular, ali s e  realizou o seu  segando in-  
terrogat6rio. 

Por considerarmos bastante curiosa a mudanqa d e  atiturle 
que  s e  operlra tHo bruscamente no  criminoso, do prirneiro 
para o segundo rnterrogatdrro, transcrevemos a sua  narrativa. 

Interrogado abbre o 1~16bil d o  crime, declarou: 
q-Lembrei-me d e  subtrair o dinheiro J a  gaveia d o  met1 

patrrlo, sen1 ser  com 0 fim d e  o deitar f6ra, mas tirar 56 quanta 
me chegasse para transportar-me a t i  a minha terra, at6 i com- 
panhia da minha familia, cujas saudades m e  araastaram a uln 
acto t20 violento, corn intenqio d e  mais tarde repor o que  sub .  
t r a i ~ s e . ~  

Sbbre o assassinio d o  infeliz Antonio Bitista da Costa, a 
q u e  desta sez se refcriu chorando copijsamente, consideran- 
do-o u m a  0corr6ncia fortuita, completamente afartada d o  seu 
pensamellto e longe da sua vontarle, e ainda classificando-o 
como urn segment0 d e  u m  sonho sinistro que  se realizon, 
disse: 

Foram os grit05 do meu companheiro, arneagando des-  
cobrirem-me B justiqa, q u e  m e  forqaram a mata-lo. Naquele 
momento, para me libertar do pavor de :;er prCso, tanto o ma- 
taria corn a mEo d o  pilgo, como com uma faca, corn uma espin- 
garda, corn urna pedra, corn os denies, nu d e  outra qualquer 
fdrma. 

P a r e c e - m e  q u e  outra qualquer peszoa, no rneu caso, fa- 
ria o mesmo, embora sem a intencio d e  matar. Quando atirci 
com o ferro, n l o  procurei qualquer ponto para descarregar o 
g0Ipe; atirei-o para 0 vulto q u e  se agiiava a gritar diante d e  
mim. Depois, seztindo o choque d a  quCda do B9tista, que con- 
tinuava ainda a articular palavras que eu nPo con~preendia, di- 
rigi-me para gle corn a s  m i o s  crispadas de  me:lo e raiva, agar-  

rei-lhe por onde pude, e atirei-o para a cama, sern reparar s e  
o feria com a s  unhas, nem se ele ) I  estava ferido ou morto. 
Vendo q u e  ele s e  harria calado, abandonei a farnliicia e fugi.' 

Depois desta conliss80, q u e  o doulor Francisco Ferraz de  
Macedo considera cllrin de coerEncl'a e sein contmdi~des, foi 
o Adriano Joaquim Moreira sujeito a uma rigorosa observa$Bo 
1norfol8gica, q u e  aquele ilustre clinic0 dividiu e m  duas partes: 
tjz;,;/c,go-dcscritil..7 e a n t i o j > i ~ ~ n C f r i c a .  

"Adriano Joaquim Moreira, filho natural. nascido em La- 
megu (11-2.1879), t urn rapaz quc tem corpo rnngro e rosto 
irnberhc e m  estatura regular. Em r e l a ~ i o  a sua idade, tem os 
movimentos cardiacos pouco freqtientes, porque o seu pulso 
acusa 7d piiIsac,ics p r  tniniito no tempo d e  22 respiras6es. 
Isto esiQ l ~ g a d o  a u m  asi~ecto ngraciiivel, pacifico, d e  acBrdo 
corn llma Ioquacidade singela, saindo por idbios medianos vi- 
rntJos para f6ra e horls dentes verticais, tarnbem medianos. 

A sua  jlcle, pouco piiosa, aproxima-se, segundo as 'Ins- 
trucbes de Broca', ao  11.0 25 nas partes n u n s  e 72, nas coL3ertil.s. 
Concerts-lhe a face, assirnetricn esyuerda, urn nariz  recto, 
acompanhacio por olhos casfanflos claros c cabelo direito da 
mesma cBr, npsoximando-se ambos do  n . O  :3 d a s  ditas clnstrrl- 
cbes' 
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Medidas da Cabeqa 
! 

1 

Para oa ind~tss. ... 

Antero.pustrr?nr m r i r i n t r r r r .  . . . .  202 . iniaco . . . i Q r l  
Tmns\.ersal r>r . r s i r rnurrr  . . . .  . I  I 4 3  . sibrc.a~~ricul:ir . 127 

, temporal ,nl \ i m t , n i .  . 142 
. imntnl r n i r r r , i r : i i l l .  . . .  105 

I n i r , . i r o ~ ~ u l  total - (In in i iw  A mi,. d r ~  
n a n a . .  . . . . . . .  

{Sun uarte f r ~ ~ t a l  total-rio ofrlon no 

nn nfrion ail nnsc-ifltmto do c;ri,$!o . 
36 / 

I B ra i t  d o  nariz. 20 .. . . . .  
0 a o  yontu sub-nasal . . .  i O  

Eomprimantoa . . . . . . . . . . .  Do pontn sub-nasal ao ponto  alveolar . 1 ; 
, :, ~ n e n t o n i a -  

n " .  . . . . . . . . .  52 
Altura ( l o  menton  . . . . . . .  33 
.il tura da arrlha . . . . . . .  61 

1 t . . . .  
.. Sua parte sub - r~ rc l~ ra t  :intc> i n r .  . .  

. . . . . .  i Horisor~tni total 
Sua parlr a n t e r i o r .  . . . . . .  

I Tr;in+vcr.ill I,iLauiicnlsr - - . - 
snbrc-auricr!l.~r . . . .  

Medidas do  tronco e do9 membros 

146 
21 
5j5 
275 
330 
305 

I3stnndo sentado,  nltura d o  chlo ao r.ert~cc 848 . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Grsndc ettvrrgadura . . . l . t80  

. . . . . .  T0t.d r l c ,  vhrtice aa s6lu 1.680 1 
. . . . . .  

. . . . .  
1.386 294 

. .  I 2bB 412 

. 
9 0 4 -  77b 

. . . .  % I 4  866  
: n .I articula&iu <lo joelho . . .  465 1.21 5 
a ,r .s .I ? ea l ienc i :~  (la harrig:~ da pcrnn 351 1 1 329 
u ;I b o C I I I I L ~  do malbolo intenlo . 04 1.53b 
r n 8 n siilu e total, rlrsdr n ~ i . 1  l ice . . . .  l.650 
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Cortrpr i~t~c~r to  total <lo 116. . . . . . . . . . . .  2 5 5  
pre ~ ~ ~ ~ I r o l a r  . . . . . . . .  1 I Y ~  
,lo rldrlu grande lfncr riorsal) . . . . . . .  53 

1 clii ~ ~ ~ ~ l e g . r ~ .  (locc dorsal) . . . . 5 9 
. do rii.do trrcriro (lrltdici) . . . . .  : : 100 

I I Alguns Indices 

. . . . . . . . . . . .  i Inllir~ khl.rnirri 

. . . .  I l~dicc  ccf5lico . . . . . . .  
P frontal . . . . . .  . . . . . .  

I ), f a c i a l  (85 6')  
P do roi to .  . . . . . . . . . . .  q0 54 
n I .  . . . . . . . . . . . .  ." 72.- 

. . . . . . .  8," 2'1 

Desta observaglo s e  conclue quc  Adriano Joaquim Moreira 
C u r n  dolicoc~falo, cujo indice da cabeqa b nlais baixo do que  
a medin do indice crdneano do povo a que pertence, porqur, 
sendo esta d e  75. -, ele apresenta o indice cefalico 71. 14. 

0 dr. Ferrnz de Macedo diz, no  firn da sua observaq2o: 
+ N b o  obstante a sua dolicocPfalia, Adriano conserva a carre- 

latividade dos segmerltos entre o seu tronco e a cabeqa. S e  o 
seu ovoide crhneano 6 fortetnente alongado, o seu tronco acom- 
panha-o corn igual rigbr na f6rma geometrica, apenas corn uma 
diferenqa minissirna. Sendo o seu i/?o'~cz cefS1icn 71.14, o indi- 
ce do tronco, ou o indice kbrrnico e d e  71. 16, isto 6, q u l s i  o 
mesrno. 

.No mais, Adriano segue as oscilag6es dos da sua rasa, ou 
meltier, do seu povo. 0 s  desvios q u e  aparenta das medias sHo 
cornuns i s  oscilaqbes individuais, dispensando eornentirios e 
reflexbes. 

Foi na sala do 4.0 Distrito Criminal, no Trlbunal da Boa 
Hora, que  se real~zou o julgalnento de Adriano Joaquim Morei- 
ra 

A audibncia abriu as onze horas e mela da manhl ,  sob a 
presidencia do juiz,  visconde do Rio Sado, tendo, corno delega- 
do do Minist6rio Publico, o doutar Fernando Matoso. e como 
drfensor do rbu o doutor Arrnelirn Junior. 

0 d-linqiiente compareceu perante os seus julyadores corn 
ulna atitude submissa, quasl chorando. 

Depois d e  lido o libel0 acusat6ri0, travau.se entre o juiz e 
o rku o seguinte diiloqo ( I )  que, por acharmos ~nteresaante, 
transcrevemos na integra: 

0 j u i x  : 
- L Que idade tern o rCu ? 

-. - -  
[~)-insect~ nn aCorroio dn N ~ i t e l , .  d e  24  dr  Novembro de j897, de I is. 

boa. 



O r4rr : 
- Dazoi to anos (NLo 6 vcrdadr . j,eIn certlcfgii de ~ d n d e .  

nl)e!lss no proccsso i.erificn se qLIC jllc 
faltni?? L'fr7Pses para cc.n~/?irtor L'O nllos) 

0 fuis : 
- C J B  esteve prirso mais alguma vez?  
C) r eu :  
- Uma s6, por embriaguks 
0 jui7 : 
- LQuando foi que  entrou para o s e r v i ~ o  da farmicia? 
0 ri.u : 
- N o  dia 27 de  Maio deste ano. 
0 juiz: 
- 2 E formou logo o project0 de roubar o seu an lo?  
0 reu  : 
- 56 dois dias depois. 
0 juiz : 
- 56 ! C Acha, entlo, que ainda 6 pouco ! ? i. Mas como l h e  

veio Csse pensamentn ? 
0 r6u: 
- NZo sei bem. .  . nHo posso declarar a V. Ex.a como isso 

m e  veio A cabeqa.. . foi uma alucinaqzo. 
O j r ~ i z :  
-Se o dinheiro estivesse s6bre a mPsa, a vista, de  modo 

a tenti-lo, colnpreendia-se a alucinacfio; mas vote, que s e  mu-  
niu das ferrarnentas precisas para arrombar n gaveta oudc 5 r  

achavam valdres, deve ter pensado nruito no caso, antes de o 
levar a efeito. 

0 rBu : 
- NZo pensei. 
0 j:riz : 
t E  o roubo feito ao seu companheiro? 
0 rBu : 
- Depois de roubar o tneu patrzo, dir igi-me ao quarto or l -  

d e  vi o praticante disposto a pcender-me e entregar-me po- 
licia. e foi entlo que andamos agarrados um ao outro, e m  luta, 
at6 que  ele caiu s6bre a cama, e eu dei-lhe na cabeqa, com a 
n15o de ferro do  gral. 

1J0 CRIRIB E DA LOUCT'RA 

O juiz : 
- 2 Mas foi primeiro busc6-la, onde ela estava, na cozinha 

da farmicia? 
O r b ~ r :  
- NXo fui, porque ela estava n o  quarto, sBbre uma cade ra ? 
0 /iiiz : 
- M a s  vocC dn outra vez 1120 dissc isso! 
(3 rcu : 
- Obrigaram-me a dizer a tudo que sim, ate rnesnlo a con- 

fessar o que  eu n2o f~z .  
L1 jrriz : 
- t Alguem o obrigou a isso aqui no tribunal. onde voce 

confessou o mesmo que  jb contira a poiicia? 
C1 r&u : (corn dl'ftci~lulade) : 
- N%o, senhor. 
c1 j11iz: 
- Bateu ent%o corn &ste ferro (rnusfra a inPo d e  ferrci do 

jir-a1 nos jurados), e deu-lhe a segurar?  
O r .4~1:  
- Sd Ihe bat1 para atordod-lo. 
0 j ~ ~ i z  
-Mas se era sd para atordoa-lo, como o r8u diz. porque 8 

que  depois voltou ao quarto do infeliz praticante a espreitar s e  
ble estava benl morto, e, como o visse ainda a estrebuchar, es- 
trangulou-o, lanqando-lhe as m%os ao pescoco? 

0 r4:i : 
- Eu n%o o estrangulei; apertei-lhe o pescoco quando an-  

davamos em luta, e so depois e que  lhe bati corn o ferro. 
0 juiz: 
- %em se  vd que  ji cursou a Crniversidade da cadeia, on- 

de  aprendeu unla versgo con~plbtamente diversa daquela que 
apresentou da primeira vez. V&-se bem quanto esta arrependi- 
do !  T ~ o  arrependido conlo no momento de corneter o crirne, e 
ainda depois, q ~ ~ a n d o  no dizer duma das iertemunhas, em se- 
guida a matar o homem, foi nlatar o biciro. J P  tenho opinilo 
segura a seu respeito. Pdde sentar-se.. 

jestn a f i~ - rna~ ; l o  r i 4 o  cor rc sp i !~~de  n o  qiie elc riis- 
s i r n  170 iizierrog;~t~jrio jiolicizl) 



Findo &ste pequeno interrogat6rio em que se constatam 
aigumas contradiqbes as declaraqoes que  Adriano Joaquirr! Mo- 
relra prestlra na pollcia, foi dada a palavra ao delegado do Mi- 
nisterio Publico, doutor Fernando Matoso, que. ap6s urn dis- 
curso br&ve, que foi uma  tremenda e cerrada acusaqlo, pediu 
a condenaqAo do  rQu. 

Seguidamente, o doutor irrnlelim Junior proferiu urn bri- 
lhante discurso, citando varias teorias da ~ntropologia criminal, 
e em que  procurou demonstrar que o r&u era urn c l ; y ~ t o ~ n n ~ ? u ,  
cuja tendencia irresistivel para o roubo dCra causa ao crime de 
homicfdio que praticdra, no  propirsito de evitar que  a sua viti- 
ma o denunciasse e entregasse 5 policia. 

0 ilustre advogado apresentou a seguinte: 

eO arguido Adriano Joaquim Moreira a l e ~ a  em 
sua  defeza : 

.Nega a premedita~Bo no crime de furto, qualifi- 
cada de 9$500 reis, pois que a idea d 'essefurtosur-  
giu no seu cerebro, subita. instantanea e impulsiva. 
na propria noite fatal (de 29 para 30 de  maio ul- 
timo), constituindo-se assim uma verdadeira obcessZo 
morhida, no momento do  despertar du so:llno, agi- 
tado e febril, por nltas horas da noite; 

eQue a rnorte da sua victima (praticante de phar- 
macia Antonio Baptista da Costa) foi independente 
da sua vontade livre, por alienamento completo das 
suas faculdades intellectuaes, n'uma verdadeira allu- 
cinaqao deterrninada pelo insiincto puramente phgr- 
sico, animal, da pr6pria conserva$lo e defeza, no 
rrlomento de  ser descoberto, apanhado cm flagrante 
delicto, e atacado pela sua victima, morte sem pre- 
meditaqso, sem intengio criminosa, sem consciencia 
dos seus estados d'alma e das suas iinpressGes cere- 
braes, nem da natureza, gravidade e consequ6ncias 

terriveis e fataes; quer para a victima,quer para elle 
apente ; 

=Que o furto, posterior a morte da victima, e que  
teve por object0 coisas d'este, foi consequencia fatal 
e necessiria, act0 impulsive e morbid@, determinado 
ainda pel0 instinct0 da propria conserva@o e da sua 
defeza, que o levaratn a arranjar meios de se salvar. 
E assiin: 

.Que nHo nega, antes confessa, como sempre tem 
confcssado sspontaneamente, os factos a rgu~dos  ; 
mas tern direito a que  Ihe graduem a suaresponsa- 
bilidade para o effeito da graduaqlao da pena, nos 
termos precisos da sua confisslo, visto que  .4 a uni- 
ca prova que existe nos autos, Acerca da psychiatria 
e da anthropologia criminal e pathologia, insepara- 
vel do  estudo do prdprin crime, esto 8 :  

=- Responsavel pelo primeiro crime, de  furto, 
clualificado de quantia inferior a lO$OOO reis, B in>- 
pulsLo do qua1 devia e porventura podia ter resisti- 
do, por nLo ser  talvez invencivel essa irnpulsiio. .- Sem imputaq80, pelo segundo crime,de morte, 
por estar, por nlotivo morbido, independente d a  sua 
vontade livre, accidentalmente privado do exercicio 
das suas faculdades intellectuais, no nlomento de  o 
praticar, artigo 13.0 do Codigo Penal. (1) 

*Mas quando assim se n8o entenda e julpue, pe. 
lo menos, respvnsavel pelo crime de ferirnentos dos 
quaes resultou a morte, mas sen1 intens80 d e  matar. .- 0 terceiro, dc furto de  valor de  9$380 reis, 
ainrla nas condi~6es  e terrnos do segundo. 

SAIlega finalmente : 

( I )  -<Art  43 - NPa t i m  imoutaqao : 
0s rnendres que, tendo mais dc dez anus t menu5 de catorre,  lluc. 

I-em procedido se.n disccrnimento ; 
.2'0 0 s  Ioucos q u e .  cmbora tcrrharn intervnlos 16cidos, praticarern o facto 

no r - t a d o  de loucuril : 
'3." 0 s  qlle,  par q u a l q u e r  outro motivo lndepzndente da sua  vontade. 

c s t ~ r i r r z l ~  nc~dentaltllente privados do ercrciciv dassuas iaculdadesintelectuais 
r t n  lr~ornento dr cometcr o facli, punivcl. 

i j  r i ~ ~ l c o - A  aegligencia nu culpa considers-se setnpreconlo acto o u  omis. 
sna depe~rdente da vo~ttade. '  



.I..# Born comportamento anterior. 

.2." Menoridade de 18  annos. 
~ 3 . "  Imperfeito conhecin~ento d o  ma1 do crime. 
-4." Imperfeito conhecirnento dos maus rcsulta- 

tados do crime. 
e 5 . 0  Espontanea confisszo, 
-6.' 0 rnedo invencivel. 
,, E por fim : 
~7 0 A s  seguintes circunstancias especiais : 
.Que o a r g ~ ~ i d o  comeqou muito cedo a lucta pela 

vida, sahindo aos onze annos do lar paterno, enti-e- 
gue completa~nente a si, sem intrucqBonem educaf8o 
moral, pois ainda hoje 6 completamente analphabeto 
e de cerebro rudimentar; nem tem noqoes precisas 
e fortes de moral individual e social, n e n ~  dos seus 
lnultiplos deveres para consigo nem para corn a so- 
ciedade, e muito cedo corneqou a angariar as  meios 
d e  subsistencia ; 

+Que o a r g u ~ d o  sente hoje profunda d6r pelo 
ma1 que  fez; intensa vergonha pelos crimes que 
praticou, e infinita compaixZo pela sua victima, sen- 
tindo em si, - novo como 8, menor, sen1 passadv 
criminal, pois nada se ilie assnca fora dos autos - 
todas as forqas e energias para uma profunda rcno- 
vaqio moral, fonte da sua regeneraq%o.~ 

Eram tres hotas da tarde quando o j u i z  interrompeu 3 

audiencia e forneceu os quesitos aos jurados. 
Notava-se uma certa indiferenqa da parte da  assistencia, 

possivelrnente por, de anten~ao,  prever a condenacBo d o  reu 
e. talvez ainda, influenciada pelo mod0 r ipido como a audien- 
cia estava decorrendo, dando-lhe a compreender qLre a sorfe 
d o  reu era, por assirn dlzer, urn caso arrumado. 

A's quatro haras recorneqou o julgamento, e o juiz, sr. vis. 
conde d o  Rio Sado, j C  habilitado pelo r r r c i i ~ c t i ~ n i  afirmativo 
do jliri, no qua1 eraln apenas atendidas trBs c~rcunstancias ate- 

nuantes, condenou o reu na pena de se l s  anon de prislo maior 
celular, ssgnidos de dex de degrldo,  ( I )  na alternativa de vlnte anos 
de degredo. 

0 doutor Fernando Matoso, d ~ l e g a d o  d o  MinistCrio Publl- 
co, apelou da sentenqa. 

Considera$Bee s Conclusoee 

J8 neste nosso traballlo, ao trancreverrnos o relat6rio do 
cx lme cranol6gico a que  procedeu o dr. Francisco Ferraz de Ma- 
cedo, ao ocuparmo-nos do famigerado Matos Lobo, dissemos, ci- 
tando tambem vhrias consideraqdes feitas pelo ilustre medico an- 
tropologista, q u e :  ernhora urn individuo, diirnntr a  cia, sejn 
[x~ssu idor  d u r ~ l  crsnerl sem anornalfas anatiirniras, ijue passe 
isento de eiiferrnidades, qi re  nunca revele esfigrnas selldveis, 
ffsicos Ou fuilcioi?ais, q u e  o aciorne a i n s t r u ~ l o ,  a p a r  de bolls 
cor1sSlhos e bons r..reit?plos f~?esoidgicos, ndo s e  p&e e s i m i r  
:1 perpetmgSo d e  rrirrfrs /iorrei?dos. A patologfa ad~.ent/cia, e 
j>r<~fundarne i~ te  desorpnrf~zzdor.?, O n suficirnte para,  n o r  seu 
intern7Lidio uiiiro, be ciesdobrar en] crirnirioso o en te  co1ig6- 
!~itar~zerlte correct0 e scril n l5r~ i las  aft? aii. As arzorrznlias es- 
quel2ticas criiiieanas, cornbinadas, bastarn para  a r ras fa r  in- 
varidvei c passi1.arner7t: o sell por fadnr  a unl f~~rfcioilnrnei7fo 
siilgular viuiu.<o, uo i~ i  I-cgular-idatie fr;insitdrin, intcrrncdidrin 
dc crimes., 

0 dr. Ferraz de Macedo relorqa as suas considera~bes,  ao 
elaborar o relat6rio do e x l m e  feito ao crPneo anhmalo de Adria- 
no Joaquim Moreira, dizendo: salB1r1 da tara heredif ir ia  p o r  
velhjcc paternal, cirnu ni1orl1alia cr.irlewi7q dr i~lfcio cong6ni- 
fo e de rnarclla ra'piifa en7 ~izdlv~u'ur) n5o alienado em qrle e 
n ~ ~ r e o a d a ,  pdde, p o r  s i  st;, nrrastar  indireufarnente a acfiies dc 
cnracter i r~ te rnpes i~vo  e irloirstrr~osas, sen7 o poi.tador aiiineri- 
far  prkvios deskrzios pcrversos.- 

(I) A r t . ,  55 - 3." ( ~ i i u l o  I1 - Dns penae r seus efeitos.- Capituln I - 
Cbdipo Penal. 



DO CKlbIE  E DA LOUCURA 

Entrando propriamente no desenvolvimento das suas con- 
sideracbes, suscitadas pelo estuclo (1) a que prncedeu, diz o 
eminente antropologista: 

AQuando o ovoide crineano nso acompanha regular e har- 
mbnicamente o desensolvirnento progressivo do encefalo e!n 
todos os ponfos, as f u n ~ d e s  d&ste desviam-se da trajectorin co- 
mum. Nao me r e f ~ r o  aqui a pressires cornpensadas, como nas 
deforrna~des naturais ou artificiais, posto que  enormes; mas 
quero falar na subtraccBo de espafo relativo, feita ao todo, ou  a 
alguma das suas regiSes pelo menos. Em tais casos, o desen- 
volvitr.ento do orgZo estaciona, ou reage por falta de  Pmbito, 
quando nbo fica irritarlo pcla compress50 A mecanjca substitue 
os efeitos duma ablaqBo ou excisao parcial do urgzo, porque 
n3o deixa avolumar muitos corpos celulares. nem transitar as 
enel-gias de  outros, que, se nao mnrreni, quedam-se inertes, or1 
nunca passam do estado ernbrionirio. DaI emana uma de  tres 
conseqiiencias seguintes: ~ J L I  o ~~rg;rri!s!~lo d~sfnlecr,  ou o i i l -  

i f i r . id~~o 111niffl os S E I I S  COI? flecr~llerlroc, O I I  r&pre.ssfi bi(i-j?siqi~;. 
can7c!1fe, a t@ nlcsir7n 5 aherrarZn. 

"Diminuido num ponto o ambit0 do  ovoide crineano, seja 
porque motivo f6r, a r e d u ~ a o  ful~cional especial e relativa a esse 
distrito, deve ser a conseqfienciaimediAta, quereseja de origem 
directamente motora, quere directamente psicol6gica. quere 
mista. 0 resto do organismo miolbgico, secretive, excretivo, 
sensitivo, e tudo que  estiver sob o inflexo nervoso da irea 
sequestrada, por linha directa ou processional, altera. modifica, 
diminue ou  suspende o seu trabalho. 

Embora atendendo a qualidade, esta demonstrado que o 
ambito crineano e o volume encefilico, reclaniados por um 
dado organismo terminado, ou em evolu~8o.  B insuficiente para 
outro de dimensdes maiores, e reciprocamente. Mas o que e 
verdadeil-o para o todo, e tambem verdadeiro para a parte na 
mesma propor~go; por isso, s e  num ovoide crdneano, as relacdes 
dos varins segmentos fbrem disparatadas do tip0 normal, n8o 
- - - 

(1) - Histhria da C-ltiiinologla Cotrtrmporbnea-Llsbua. 1898-2: vol .  
pdg. 358 a 166. 

sb  as f u n ~ 6 e s  locais, como as d e  distgncia, se h8o-de sentir do 
desconsirto. 

wDe um modo geral, supondo o dinanismo elaborado no 
volume sblido d o  ovoide cefilico, actuando no organism0 por 
tr@s feixes de energias distintas, concorrentes todas para a har- 
monia da vida, emanando do segment0 frontal, parietal e occi- 
pital; e supondo que o feixe do  primeiro segn~ento frontal 
constitue o psiquismo ou  energia ordenativa, o do  segundo, o 
movimento ou energia executiva. o doterceiro, a coordena~Ho dos 
movimentos e genesia, sem duvida que o excess0 accional d e  
uns sBbre os outros desconsertzri a concorrencia de todos que 
deve ser una e sempre congregada. 

.As anomalias podem existir desde o elernento morfolo- 
gico, 56 sensivel B vista arlnada, e subirem at6 2. grossa anato- 
mia, transmitida pela deformaqlo de  aparelhos e regi8es. 

.As conseqiiencias funcionais dessas anornalias devem ser, 
por lrjgicos motivos, reveIaveis, desde a simples presunqlo ate 
k sensa@o franca e grosseira. 

"Na vasta serie de  observa$des, dirigidas aos creneos de  
individuos malfeitores, os  investigadores t&m notado haver 
sinostoses muito precoces e freqllentes. Assim, os criminosos 
Arnioni, d e  20 anos, e Lemaire, de  19, tinham obturacdes na 
sagital e outras suturas. Alkm d&stes, de  t5o tenra idade, a pre- 
cocidade dss suturas craneanas e acusada em grande nlimero 
de  facinorns, estudados atentamente. Nesse numero poderemos 
apontar, entre outros, Baillet, Lacenaire, Prussaterra, Hoffman, 
Fran~ois ,  Hugo Schenk, Perret e Laurent, e rnuitos, que circu- 
lam em trabalhos e monografias de  Benedickt, de  Lombroso, 
d e  Xavier Francotte, de  A. Debierre, etc. 

~Recolhendo, pois, da serie dos criminosos, a percentkgem 
das sinostoses na coronal, e cornparando o resultado com a dos 
anormais, cheganlos L prova de  qtte naquelcs essa percentb- 
gem 6 muitissirno maior, sem por isso pretender mostrar que 
seja estigma de  perversidade 4 

.A cabeqa de  Adriano Joaquim Moreira apresenta a fdrma 
de  urn ovoide con~primido para a parte anterior, em contraste 
corn a posterior, muito desenvolvida e globular. Urn plano 
que cortasse transversalmente o ovoide, passando pelo bregma 
e ouvidos, deixaria dois irnbitos diferentes dos que resultassem 
d e  outro ovoide comurn e normal. 

.O osso frontal coma que estacionou em certa Qpoca no 
2 1  



seu  desenvolvimento para tr5s e para os  lados : o seu bordo 
iivre superior limitou prernaturamenteas suas exp lana~bes .  

.Ao contrLrio, os  parietais, a comegar d a  sotura fronto-pa- 
rietal, desenvelveram-se amplamente pal-a todos os lados, 
acompanhados pel@ occipital. 

~ P o r  conseqilenc!a, a partir da linha d e  entof~nrnerito d o  
frontal corn us parietais, ct)tliaqa para u lado dbstesurna super- 
ricie curva relativamenle exagcrada em scnlido excenlrico, qile 
s e  vai ligar 5s bossas parietais onde s e  perde. 

.A falta d e  crescimento do frontal, depois de certa epoca, 
amesqilinhou infalivklmente o espago para alojar a parte d o  
rPrebro em via d e  evnluq.in, q u e r  romprimindn-s  e d ~ t e n d n - a ,  
quer  concedendo-lhe Eolga por desloca~Zo. Sem ddvida que. 
para o segmento anterior d o  cerebro adquirir, em Adriano, o 
avoIumamento correspondente 5 idade e a estatura do troncn, 
a-fim-de atender As solicitagbes fisiol6gicas e psiqrlicas relati- 
vas, tinha, evidentemente, d e  s e  desalojar nu viver compri- 
mido. Em quaiquer d&stes casos, 6 d e  presumir q u e  o seu f u n -  
cionamento deveria ser  irregular, imperfeito, inc6rrecto. 
.k bem para notar que,  d e  urn tempo indeterrninado em 

diante, aqilele distrito d o  ckrebro nem mais avolumou, nem 
podia jamais avolumar: o operculo orlar da sinostose d a  coro- 
nal obrigava-o a conter-se, e impunha-lhe litnites funcionais 
perp0tuos. De maneira q u e  n6s podemos assistir ao crescimen- 
to regular e uniforme de todo o organism0 daquele desgracado, 
menos i parte frontn.cerebral, q u e  foi detida, suspensa, embar- 
gada na expansibilidade por u m a  anomalia, a pri~neira  vista de 
caracter insipnificante. E coma esta parte e que  preside $ inte- 
ligencia, o infeliz estava e esta condenado a rni l tcr>tar-se corn 
o q u e  sabia, sob pena d e  t'sta1ar com uma congestan encefd- 
lica, oil i r  parar a u m  n7anictirnlo corn qualquer desarranjo 
mental, so quizesse on  quizer teimar e m  aprender. 

=Ern semelhante estado regressive, ia pacificamente apli- 
cando 3. vida intima e i vida de relagio o q u e  tinha aprendidn, 
embora fosse obsoleto, imperfeito ou intempestivo n o  meio em 
q u e  vivia: dava o q u e  tinha e fazia o q u e  podia, postoque fos- 
s e  d e  valor mesquinho ou deslocado da sl;o idade. Nem 
Adriano Jnaqilim Moreira podia nperar d e  outra forma,quando 
nos lembrarmos que  nlo.jsr,a ilurn corpo ci? I ; o ~ n e n ~  urn fro!]- 
tnl dc crin~~pn. Por bsse motivo, s 6  Ihe era permitido desdobrar 
fungdes equivalentes i massa, e correspnndentes 3s impressdes 

recebidas at8 ali ; nern ele podia recolher mais nenhuma p a r s  
scrnnre, a menos q u e  s e  nPo expuzesse a perigos enormes. 

~Concluimos,  portanto, ser a vida d e  relaqio civilizada de 
Adriano Joaquim Moreira urn sacrificia grande, porque nLo 
estava habilitadn a resolver os  mais simples problemas apre- 
sentados por ela, e nos quais ele sc  via sempre envolvido, em- 
barafado, incapaz d e  o p ~ P o  correcta peIo terino justo. Se acer- 
tasse e m  qualqller lance, era por rnsi~ni idnde ou coincid@ilcia 
imprevista, raras vezes guiado pela f6rfa d o  raciocinio, com 
criteria, com senso firme. 
......................................................... 

~ N a s  extensas pesquizas arqulvadas at& hnje-concl6e o d r .  
Perraz d e  Macedo-os investlgadores tern verificado a fre- 
quencia d e  determinismos nncivos i sociedade num certo nu- 
mero de individuns q u e  se afastam do tat50 cornurn por v l -  
rias formas, aparecendo tambem n o  decurso d e  series inde- 
terminadas. Pavorecidos, pois, por esta circunstincia, os  obser- 
vadores comegam a pedir, corn o rnsximo ernpenho, a vigilin- 
cia e o estudo antropol6gico d e  todos quantos forem exbticos 
somatica e funcionalrnente, quer  por anomaliaa congenitas, 
quer  por hereditariedade, quer  por patoloyia essential ou 
adquirida, onde ocorram acqGes reprovadas; pedem tais exa- 
mes  a-fim-de adensarem o corpo das doutrinas pelcs observa- 
goes, aume~l ta rem a s  comparativas, extrairem percentagens, re- 
lativas dos actos maculados e nZo maculadvs entre nnrmais e 
anormais. 

.Assim, entre rnuitissimos indicios sob a designaqlcl d e  
estipn?;i.s, q u e  a seu turno s8o seriados e m  anat6micos, fisiol6- 
gicos, psiquicos e snciol6gicos, notamos: 

.a) As aberraqbes, a s  desarmonias e nlesmn os  disparates 
pigmentares por congenitura em diferentes arias d o  organis- 
mo, levam a pessoa n u m  desarranjo morfologico profundo, q u e  
m e  parece susceptive1 de provorar semelhantes desarranjos 
iuncionais, capazes de se  estenderern at& i vida de relagHo o u  
sociolSgica. 

b) 0 s  individuos que ,  cong6nitamente, trouxerem nos  or- 
gXos nobres d o  seu organismo,avisos d e  intirnas compressijes, 
desvios segmentares. embaraqos d e  IransmissGes dinlmicas. 
desarmonlas psiquicas, profluxos excretivos, e muitos outros 
indicios valiosos organicos congenitais, d e v e n ~  ser  considera- 
dns  como adventicios d e  anomalias entranhadas, invisiveis e 



intangiveis. Lembralnos d e  passagem, como exemplo, a atro- 
fio d o  c4rebro por sinostoses precoces das soturas; a compres- 
sZo do chiasmo do nervo dtico na base do cirebro, repuxando 
o globo ocular e angulando o raio visual; a flex50 da espinha, 
obrigando a nledula a curvas fnrqadas e compressBes que ihe 
interrompam a actividade; falta d e  coot'denal;go nos motrimen- 
tos glossicos para a transmissZo dos pellsamrntos pela palavra, 
a precipitaqao ou irreflexao na pratica accional nos actos da 
vida de r e l a ~ 8 0 ,  fazendo supBr a falia de camunicaqdes nos hr-  
misf&ricos cerebrais pelo orgao apropriado; as  excressdcs mu-  
cosa e linfatica, salivar e outras, revelando pcrdas elementares 
superfluas, que s8o indispensaveis d vida fisioldgica. 

c) 0 s  individuos que indicam intuspectivamente, desde 
!enros anos, pendores nlaiores para si e para a sociedade, cuja 
remo@o tenha sido improficua pelos meios antropot&cnicos pr6- 
viamente empregados. Entram nesse njrnero d r  inclinacdes, as 
que s r  dirigem para o uso do alcool, das depravaq6es genesi- 
C ~ S ,  do jogo, do beatismo, de usura. da riqueza. da ostenta~80. 
do perdularismo, da difama$%o, da mendicidade, da ociosidade, 
da turbulrncia publica, r outras m&culas ou vicios de que os 
agentes sejam incorrigiveis 

d) 0 s  descendentes de miseros soniiticos, como sejam os 
iilhos de cancerosos, de sifiliticos, de tuberculoses, de Cbrios 
habituais, d e  velhos, de usurArios, d e  beatos, de epilepticos e 
de outras afeccBes nervosas, bem como dos aberrados ern ge- 
ral. Todos estes tarados costumam, quhsi corn regularidade, 
arrastar ulna vida em degeneraqao profunda, de vkrias irradia- 
~ 6 e s  rnanifestativas socioldgicas, desde o morbidismo a intem- 
pestividade accional e desta at6 ao crime = 

Concluindo as consideraqBes que precedem as conclus3es 
do seu relatdrio, o ilustre antropologista afirrna: 

.Aiizdn que  Lim assilssirro i1.7ti1*o sej.7 t~odiz a I,! da ~ C O I ~ S C -  

lhn~to, ~ d m o e s t a d o ,  rnstigndo, prEso, corlsiri~iido i?rlo mnrtirio, 
n sria constitui~80, a sua rnort'c~logia 6 t,io i r iv r~! i~cr~a~~e/  qtie 
zorr?hn rfc tuiliis a s  anjea$as e afrontas, corifiri~r;tiido a oripr- 
nnr o primitivo deterniini'srno, sernpi-e rrriifor'rne, scnrpre ollc- 
decendo h iriesmn ecscncia e fdrms,  visando a cl irnina~50 do 
Semellianfe ns especie. Tndos os mnlfcitoi-cs e I-iciosos obc- 
cl'ecern fntalrne.rlte Bqueles n ~ r s n ~ o s  principios, niriu'a q ~ i c  r-e- 
i am sernpre a S L J ~  vidn 2 herra d e  urn ahisnlo mortal. 

'I.ngo: n moclificn~8o d o  drtcrrnir~ismo congeiiiti, peln 

arltropotecnicn d uma ligeira utopjn; iogo: a regeneracdo 
00s miti-sociais coilgtinrtos ti outrn utopia. 

* A  modificaqZ0 do defern?inismo sd 6 possivel poi. r~reios 
a~lfropotdcnicos num c a s o o  d o  morbidisrno adquirido-Essa 
modit7cn~l0, ou antes essn recvnstituifZo a o  primifivo estado, 
B :tic?i~fnda, I-erno~.cndo a enferinidade y rre alfern os elemeii- 
tos, srildo, inclusiv&, .7 degrnerescencin adquirida.. 

111-Adi-iano Jonqrrirn Morejra t rouxr,  por  c o i > ~ e r t i t ~ ~ r n ,  
dois ciementos concorrentes par8 unla morfoIogia incorrecta 
-3 r.elhicc. d o  pfii e o ~ricio das  sinostoses precoces d a s  sotu- 
ras  c r s ~ ~ e a r i a s .  

2.a- Pelo rsl;ido psicrSpitico d o  sell irrnrlo mais novo, 
airilia r1:n;s ficou acerlfiiada eril Adr.iano a irifluer?ci;i d n  de- 
geiiernfAo, trnnsmitidn prI;7 avnncnrla idarlr paferna,  n8o 
tailto ncentuade nos irrrl5os rnnis I-elhos, dos  mrsrnos proge- 
rli'tures. 

3 a - A s  p a l n ~ r a s ,  DS c o n s e l h ~ s .  os exemplos, 0.7 corr-ecti- 
I. os,  3 iriflueilcia d o  born meio sociologico, ern rindn modifi- 
c.srarn z;n Adrinno o seu deterrrlinisrnir, qcre s r  originori nje 
aciii.du corn 3 sun ir7correct~ n~or-fo1ogin e se revelou n o  p,,- 
rneii-o precalgo socioI(3yic0, p o r  &le prbprio provocado. 

4.n-Em fkce 63 sun d e s p r n ~ a ,  o s~nt rmei i to  d o  egofsnio 
feroz tfe Adriano fcii o tinico que nlovcu a s r r a  lihertfade d e  
oncrar: par.;intir a vicln > cus t ;~  da estincZo dn d o  s r u  seme- 
lllnnte inocente. 

5.n-De Bculdndes ment.~is  limitsdas poi. rnfluencia de 
rima ri?ecSnica nnbn?nln oipanfiy&rlica, Adriarlo jamsis  con- 
crileLr, nem conceberd, o qiiilate d o  s ru  ailti-socinlismo, e re-  
pctir.ii o rnesrno a c t ~  :?gressivo, apresentado nesfn observa~80,  
fnntns vezes tlo correi- rfn sria esi?trilci'n, qunntos lances eti- 
corifirir ser~?e!tiantes no riormdo, posto que  nparegom n7odr- 
1.1dos sob out r i~s  asyectos. 



6 . a -  In?['elido 1rlcorlscierltrn1erlte ],or r~n? deternrinisn?~ 
niiti-socisl, Adi-i.?no constitui iirn J I C ~ I ~ I I  [ I sm os sriis co-.7sso- 
riaclos; par rsco ifeve 5 ~ r  ret~rnrirr do S - L I  ronr.it,in p:lra poirto 
I-igindo, orlcl<? a s  stins nl~tl'iifics se cserf.7m ti-nncan~ente en1 
proverto d a  existencia, scrrr onus /?;ir'.z ;iqiieles ,<os ~ L I ; I I S  ; ~ f . ~ r a  
I J O I -  i n ~ i ~ ~ r l s o s  ri-reflcctidos. 

7.0-T;lt~to pnrn Adriano, q!!? pr01,ou iisni- de rrilln iiher- 
dnde dc. 3cf3o m~ciilncia socio!rjgicnir?cr~tc, pnrs qii;lii tos (Ye- 
inoirstrem 9 evrdeiicia o o s s ~ i r  n mesma micula em potencia 
-0s portadores d e  I-ener~os, d e  navnlflas, d e  f;?cas, de estoques 
e 'Ye o~r tmc srt71n.s ofe17ci1-ns, ns C.trr~os, os ~~CI; ISSO$ n?i;rhi(-ius 
pot cor7t:i,gio, e todos 0s ~legerlerescerltes positives por he- 
rnrr~a-devern sel- considel-ndos cnmo slzspcitos c ~ t &  julgnifos 
perigosos l.'e/o seu determirlismo, nl6m Lie iila'bels !>am iis:zr 
d3 sti'~ li,her(Y.?de d e  ac@o; err1 razso d o  quC, corrvrrrr desn. 
frorif;ir us cc.ii(rus s~~ciu!dgii.ob drsses itifelizr.~ L2i1 riocivob, re- 
co/frcirdO-os ~101- c;ii-idnde e dcver-el?? rccirilos onde, f,-nbnilisn. 
do  rigicidos, s?j;irn no rnesmo tenljlil oL7jectu id- estirdo, sendo, 
perii~dicair~erite. estremndos err1 turtnas, jxzr.7 qfri. gozcm dc 
re&,al/>s crcscoites rel:~ii~-as - ci>ndicroi?nis, 

8.4 - Finaitner~te por agora, co 1110 a desco~e-iericlh rle 
Adrinno c de s c ~ i s  congbnere~  p6dc scr comport2 de criatil- 
1-25 L,r?? dcg~ricra~.Zo,  t1 f:lmi-em deb-er hirm;ii?o j?rriciir.7r sirs- 
pender esia font? de mnles hiimanos, fatnlissiini,s  par;^ d cs- 
p6cre. Inns ier-ar i-sse j~roj16sito .? cfcito sem prejuizo das leis 
fisiol6gicas.- 

Adriano Joaquim Moreira era, portanto, um psichpata cons- 
tituciond; urn delinqilente irresponsavel, cuja liberdade punha 
e m  grave risco a ~ociedade,  mas a quem a reclusEo num ma- 
nichrnio, sob a vigilincia medics, poderia ser bsm mais pro- 
veitosa do que o encarceramenio, mais ou menns duradouro, 
e sern q~ la lquer  assistencia moral e terapeutica, numa cela da 
Penitenciiria, onde, muitos daqueles que tbm a fatalidade d e  
entrar, sem que  sejam portadores de qualquer psic6se, fa- 
cilniente a adquirem. 

Tatusdern 
e C k r i a  dar Prid%er 

NBo sPo poucos oa hornens do fbro, da ~ned ic inae  das I&- 
tras, que, nos seus trabalhos cientificos ou em artigos disper- 
sns ern jornais, s e  t&m ocupado da tatulgem, outr'ora braz5o 
[Ye unln classe elevadn, e hoja siiial de rtifiirnin, como afirnlou 
o dr. Enrique Casas. Ocorrem-nos, nCste momento, por haver- 
[nos lido os seus estudos e artigos sbbre &ste assunto, os drs. 
Rodolfo Xavier da Silva, Manuel Ferreira Marques, Mario Mon- 
teiro. Julio de Matos, e o jornalista Jaime Brasil (1) A sua eru- 
diqSo recorremos para enriquecbr @ste trabalho, transcrevendo 
algumas das passagens dos seus valiosos estudos s6bre &ste 
sssunto, que  nos parecem oportunas numa obra desta Indole. 

E na popula~Zo das cadeias, das casernas e na classe 
n~aritima, q u e  a tatuayetn d mais freqtiente. Temos visto tatua- 
dos, cujos desenhos, pela sua perfei~Bo nos deixam assombra- 
dos, recordando nos corn pavor o martirio a que se submete- 
rani inutilmente; e tcrno-los visto tambem, ostentando dese- 
nhos ien6beis pela sua contextura e sentido Mais ou menos, 
sen20 sempre, os desenhos tatuados ten, urn pouco d a  indole 
do seu poss~lidor: &les definem, enibora eni tracns grotbscos, a 
personalidade da pessoa que rnarcain, o seu instinto e as suas 
tendencias, a sua proflsslo, a kpoca nu o norne durn facto ou 
pessoa que o t a t ~ ~ a d o ,  nacrificando-se a tlo harbara opera~80,  
pretende perpetuar. Mais prestimo lhe n8o reconhecernos do 
que  a vantagem que  ela oferece, no campo da cicncia, de faci- 
litar a identificacBo do seu portsdor, prestando, por isso, rele- 
"antes serviqos B causa da Justiya. 

Lombroso atribite b. !>ipo3lgesia, extrelnarnente vulgar nos 
loucos niorais, a freqLlencia da tatuagem nestes degenerados, 
e a sua extrema crueldade. Pronunciando-se s6bre esta asser- 
$30, o Prof  Julio de Matos diz: 

( I )  '.Repybl~caa, de 24 de J u n h o  dc 1934-Liabaa. 



"Peio y u e  respeitn 1 tafodgem,  o rnoiicr ilt. vcr  d e  Lon,- 
broso par-c.ce-me spel las  j~srcrnimeiltc vci-d8drrro; 1 7 3  fre- 
yir&,cin cor71 y u r  2i dolor-osn ojler:lp;io se submcrem o s  c n -  
rninosos f73to.s, dcvenl colit60rar CCITTI a / ~ i ~ o n i g e s i n  fi7ctor.e~ 
d e  orifern moral ,  cvrno n irriifapio, e talvez ser~ti'n?errtns estd- 
ticos r ~ ~ ~ l ~ m c t ~ t n r e s ,  qiie acturrm sObre ii ldi '~,idi~os tiormais d a s  
clnsses iiiferio~.es. 

SObre a sua  origem, Jaime Brasil, jornalista culto, diz-nos 
tambem, resumidarnente, n u m  artigo de  sua autoria: 

~ D e s d e  os tempos rnais remotos, a serpente e considerada 
inirniga da especie. Para evitar o s  seus tnaleficios, inventou-se 
a tatulgern totemica, pois a base d o  lotemismo, corno d e  todas 
a s  religioes, B divinizar aquilo q u e  se  terne. Asslrn, para propi- 
ciar a divindade terrivel, as  mulheres fizerarn tatuar, na sua  
pele, o simbolo desse  deus. As mais prirnitivas e rudimentares 
tatuagens, sSio, na verdade, simples figuraq2o da serpente: li- 
nhas  rectas ou  onduladas, espirais e circulos. 

.A ta tuigem chamou Revelle libre d!~,irln. Era a rnarca d o  
deus  na pele d o  fiel, e tinha por fins: afugentar influlncias 
maleficas corn a imagern do  totem protector, e ser agradlvel a 
Cste, corn aquble acto do submissao e sacrif~cio. Na sua origem, 
a tatuagem, prirneira vestimenta da  especie, foi, portanto, pro- 
filitica. Ainda hoje, 0s selvagens votarn urn cullo magic0 i s  
cicatrizes das  suas frridas, que  consideram corno totem. 0 s  ci- 
vilizados exibern-nas com orgulho, quando foram recebidos os 
ferimentos n o  "campo da batalha, na defeza do  rei e da phiria., 
ou n o  "carnpo da  honra, para desafrontrar a dignidade.. 

* A  tatuhgern passou depoia a ter urn caracter belico. Quem 
rnais tatuado fdsse, mnis favorecido era pelos dcuscs e. por- 
tanto, mais temido. 0 guerreiro rnais tatuado inspirava maior 
terror. Par isso, determinadas ta tuigens  passaram apenas  a ser 
apanagio dos chefes. Quando o s  hornens comecaram a imitar 
as  tatuagens das  mulheres, derarn.lhes outro  sentido sexual :  
o d o  s igno erotico. Como o mais tatuado, era o mais favorecldo 
pelos deuses, logo era rnais d igno d e  se r  arnado, por ser  o 
mais forte-. 

Vejarnos agora o que  s6bre a tatusgem nos diz o ilustre 
crirninologista, dr. Xavier da SiIva: 

'0 crirninoso po r tug~~Cs ,  n o  s e u  pitoresco calZn, apelida d e  
nlurca cada urn dos  desentlos da pele, e chama fnzer  rnnrcns 
Ou n7nrcafiies a0 act0 de  tatuar. 
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. .  ...... ..,.,, ........................................ 
'As principais razoes ou  causas eficientes da  ta tuigem en-  

tre 0 s  criminosos, hL muitos anos foram e s m i u p d a s  e devida- 
rnente estudadas. Dessa aturada investigaqHo resultou o indi- 
carern-se a vaiilude, a imitapzo, a ocrosidade, a aglornerapao, 
os sentirnentos d e  ddio e v i n g a n ~ a ,  o potriotismo, a poiiticn, 
a re l i~qi lo ,  os mai, nobres ~ m f i r n e n t o ~  e ~ ~ n i x i i r s ,  como sendo, 
entre outros, os  mais fortes motivos conducentes ao  acto da  
tatuacso. Em Portugal, como t i  fora, a psicologia d o  crirninoso 
k sempre a rnesma, o que  tanto t dizer-se q u e  as  pesquizas 
estrangeiras respeitantes a tatusgem ajustarn ils conclusAes dos 
trabalhos realizados adentro do  nosso pats. 

~ E n t r e  os  diversos factores et~ol6gicos, a lguns  ha q u e  sZo 
prirnordiais, irnperativos e muito mais freqfientes, ao passo 
que  os  restantes s e  filiarn quLsi sempre nos prirneiros, raras 
vezes s e  mostrarn corno aut6nomos, merecendo, portallto, a 
designaczo d e  factores secundirios.  A imiraclo  e a sua  filha 
legitirna a vnidade, favorecidas maravilha pela ociosidade. 
campeando e dominando livrernente no rneio prisional, ocupam 
a vanguarda etiol6gica. 

-Analfabeto na rnaioria das  vezes, sern qualquer  coisa 
o u  mist& para Ihe entretener o espirito, clausurado nurn am- 
biente absolutamente propfcio, o prbso, quando n5o canta o u  
rabisca fados, quando n8o joga ou  se entrega a qualquer dos  
outros divertimentos que deixamos expostos, consome o tem- 
po a pintar o u  a consentir que  Ihe pintem a pele d e  todo o 
corpo. 

'De born grado o faz, ma1 s e  Ihe dissipam as  prinleiras e 
bcrn tCnues hesi1ar;bes ou escnipulos. A breve trecho se con- 
vence de  que  este l uxo  da  de rme  lhe  atrai a aura  da  celebri- 
dade n o  mundo  do  crime. Assirn conquistarl  d e  futuro  urn bem 
nordrio conceit0 na  sociedade onde vive. Quando vier para a 
liberdade patentear& as  suas  marcns  aos amigos e conhecidos. 
e, entHo lles,  por certo h io -de  olhL-lo como u m  daqueles cri- 
rninosos j i  cklebres, notabilisados na  arte, d e  q u e  a imprensa 
s e  ocupa qu l s i  dihriarnente em altas e fortes parangonas, pre- 
cedendo a hist6ria biogrefica a inserq5o da  gravura qun 0 s  Te- 

trata. Nas tabernas e pelos alcouces, tornar.se-i  notado e noti- 
vel. As mulheres dos  bCcos e ruklas, aponti-10-20, bichanando 
umas corn a s  outras, para logo, ciumentas, Ihe disputarern o 
amdr e a posse, abrindo-lhe de  par  e m  par o coracBo e dando- 



Ihe todo o dinheiro necesslrio a manutenqgo da sua vadiagem 
e dos seus vicios. 

.Este B o pilido esboqo dessa vaidade criminal, desmesu- 
rada e instigadora da imitaq8o. E esta imitac.3o e esta ~.nic ladr  
caminham t io intima e estruturaimente Ilgadas, q u e  n l o  e t i -  
cil destrinqi-las, de maior acerto sendo dizer-se q u e  antes se  
confundem, A primeira n i o  se limita apenas ao desejo, a am-  
biqlo, ao consentimento de ser torturado. Vai ainda mais Ion- 
ge. Desce at6 a copia minuciosa e exacta d e  cada u m  dos de- 
senho; constituitivos da pr6pria tatuSyem. P in tan~ . se  cot11 as 
rnarcas ornamentals dos grandes crlminosos os  dclinqiicnlrs 
prirni~rios, imaginando revestir-se, por esta fbrma, da rnesma 
notoriedade. 

"As frases era rnr?d8 rla prisdo, ui;nv;i-se, piiitei-,ire ]i:ir-a 
parrcer brm, e marque/-me p o r  r,cr os outros pi.esos, corn 
qile 0s  reclusos nos respondem quasi invari5velmente, ao in-  
quirirmos do motivo das suas tatuigens. d5o a nitida perce- 
pqlo daqilPles factores etiolbgicos. 

'A  novidade d e  um desenho que  bem defina urn cr i t t~i-  
noso celebre, urn crlme ou uma ideia de agrado a delinqllbn- 
cca, tern logo representaclo larga e extracqLo na derme dos 
habitantes das prlsAes. 

'Nos sentimentos d e  ddio e vinganqa, pretendem alguns 
autores encontrar duas fortes raz6es d a  tatuagem A esperibn- 
cia nHo nos permite manifestar u n ~ a  tZo extensiva opiniHo. A 
percentayem dos casos tipicos, perfeitarnente averiguados, 6 
relativamente diminuta, embora seja, com efe~to,  bastante fre- 
qllente o n6mero dos desenhos donde possa auferir-se a sus- 
p r ~ t a  daquelas ideias ou scnt in~cntos.  Contudo, os mottvos ou 
deterniinantes dessas mai.css foratn ainda a c a i i l a d s  e a inii- 
tas.30. 

'Em 218 reclusos observados, alguns notei trazendo meti- 
dos na pele desenhos d@ste  ene ern: Urn gatiino, par exempIo, 
mostrava uma navalha aberta, tendo a ponta da l imina man- 
chada de sangue. t s t e  instrumento estava desenhado na face 
posterior do antebraco esquerdo, e recordava uma s6rie de fa- 
cadas, vibradas prlo recluso nun1 determinado individuo. 0 
nome da vitima e a data do crime liam-se por baino da nava- 
Iha. Mas, a par destas, outras ta tulgens s e  observam, e sao 
muitas, como caveiras, punhais atravessando coraqdes, nava. 
lhas  e at6 frases d e  repillsa e vindicta, a q u e  nHo p6de a h -  

buir-se aquelc: significado. De mainr impnrtPncia etiolbgica, 
ernbora nao avulte e m  demasia a cifra representativa d a  sua 
percentlgem, sLo outros senlimentos e paixdes, como a recor- 
daqZo d e  qualquer acontecimento profundanlente emocionante 
para a vida e moral do criminoso, o am6r ou o ciume por uma 
amante, a estima tributada a qualquer pessoa d e  familia, o pe- 
sar peia morte d u m  ente q u e r ~ d o  e, muito espec~almente, a 
data da primeira prisio oil durn homicidio, a d e  unia condc- 
nafZo, e at6 a sintese duma s e n t e n ~ a .  

No seu iivro 'Do Crime., o dl-. MLI-io Monteiro fala-nos 
tan~bCln da tatuAgen1. SLo d i ~ m  capitulo dessa obra do iiustrc 
homern de frjro e escritor, os  seguintes periodos: 

.Em geral, o apetite de ser tatuado surge euf6ricamente 
apos uma liba@.o. e n8o tarda o arrependimento se a policia 
procura o poasuidor d e  senlelhantes traqos d e  identificaqio. 

'Ha analfabetos que  pedem aos seus tatuadores ilma le- 
genda amorosa ou romintica, e Cstes par maldade ou brinca- 
deira fatal, e m  vez de satisfazerenl tal desejo, gravam, pot 
exemplo, Bstes dizeres : -'O cArcere se r l  n meu tiimulo'. o que, 
implicitamente, leva as outras pessoas A rnais justa descon- 
fiarlqa s6bre o carActer, o temperamento do taiuado. 

eBernardotte que, depois, foi monarca, trazia tatuada, num 
b r a ~ o ,  a &visa:-.Morte aos reis!', coma recordaqZo inconve- 
niente do seu passado revolucionario. 

'Uurante a grande guerra, o tedio das trincheiras aumen- 
tou considerCvelmente a tatuGgem, que  n l o  tende a desapare- 
cer nern a enfraquecer, especialrnente entre genie baixa que  
convive e m  prisdes, em camaratas, em casernas ou no  mar. 

~ K a s p r r ,  H~l i in  e Lacassapnc dire ln-nos  que  a l g ~ ~ i ~ s  dese- 
nhos dCsses chegam a desc6rar u m  pouco, mas nunca desapa- 
recem naturalmente, netn mesmo com a morte d e  quenl os 
usa.. 

* 
I * 

NHo nos referirnos aqui a politatuigem, processes d e  fa -  

tuar, tatuadores, instt-umentos e tinias por @les usados, tkcnica 



da tatuagem, e das deploraveis conseqiiencias que  essa velha 
pr4tica rnultas vezes acarreta aos gue, consciente ou incons- 
cientemente a ela se  sujeitam, por vaidade, por irnirn~Zo, e pol- 
estupidcz. Igualments nos nPo ocupamos dos vsrios processos 
empregados pelos destatuadores, e n%o o fazemos, n l o  por nos 
desi >teressar o assunto, mas por n2o caberem no  ambit0 desta 
obra as longas consideraqoes e tl-anscripqOes a q u e  Psse estudo 
nos levaria; no entanto, n i o  quizemos deixar d e  nos referir, 
neste nlodesto trabalho, a essa Innrca, que reputamos ign6bil 
e tHo ligada estd a populaqao das cadeias. 

Rarissimos sZo os delinqtlentes profissionais q u e  nLo usem 
e ostentem corn infeliz vaidade essa ninrrn infamante, q u e  o 
nokivel criminalegista Gross designa por EJnrca  do  C I - I I ~ ? ~ ,  

fcrrSte 'la ign6minia, e n~anifestacZo doentia e confrarjge- 
do?-a d3 fait2 d e  senso. 

Existe n o  mundo do crinie urna linguagem especial. Esta 
afirmaqlo n l o  constitue urna novldade para os nossos leitores, 
porquanto, Reiss, Lombroso e Gross s e  ocupam dela, detalha- 
damente, nos seus interessantes estudos sBbre criniinologia. 

0 criminoso, n l o  s6  se  serve de varios sistemas d e  escrita 
cifrada, coma d e  uma linguagem particular e bastante curiosa, 
que, ate certo ponto, o coloca a salvo dos inexperientes, e mes- 
mo dos pr6prios agentes da autoridade. 

0 dr. Xavier da SiIva, no seu livro .Crime e Prisires., e, 
muita anteriormente, o famoso .padre RabecBo., JoZo Candido 
d e  Carvalho, no  seu  romance ~Eduardo,  ou os Misterios dn Li- 
moeiro., e a =Hist6ria da Crilninoloyia Contemgorlnea~ for- 
necem-nos grande c6pia d e  termos d o  calHo e gfria das prisBes. 

SObre este vocabulario, diz nos o primeiro citado: 
.A fraseologia do delinquente, cujo ensino se ministra h 

larga nas salas e nas enx6vias das prisr5es, tern tambem. por 
vezes, a sua caractelistica, embora alguns termos desta giria 
sejam conhecidos e vulgares, pqr transbl~rdarem umas vezes 
dns circeres para os  palcos e para as varias camadas sociais, 
onde, entilo, se  nos deparam no  dizer natural, correntio e espi- 
rituoso, outras veres  serem levados d e  f6ra para dentro das 
prisbes-. 

A fechar Cste trabalho, citamos alguns desses termos: 

AGACHIS - Amante. 
ALFANGES - Espreitar. Dhser- 

var. VCr. 
ALAMISTA- CB? de guarda. 
ALPENDRES --Oculos. 
ALTAR -- Seios d e  mulher. C&s- 

to de padeiro. 
AMANHADO-Preso. 
ANZOL DAS BIAS-Bengbla. 
ARANHOTA- Sardinha. 
AZEITEIRO-Homem que  vi- 

ve ir custa das mulh6res. 
Amante do coracle. Rufia. 
Chulo. (tambem usado pe-  
10s zatunos brasileiros e 

grafado e tirar as impres- 
sdes digi ta~s.  

CHILO -Delator.Denunciante. 
CHINAGO - Facada. 
CHIPANCO-.PC d e  cibra* 
CONTA-GOTAS-Re16gio. 
CORCUNDA -WO. 
CORROIO -Juiz. 
CORTINA-Lingua. 
DAR CORDA AO RELOGIO -- 

Bater na ~nu lher .  
D ~ R  h DICA- Denunciar. 
DENTOSA - Serra. 
DILUVIO -Caldo. 
DROFA-Montra. Vitrine. Por- - 

espanhois.) tn. 
B A D ~ J O  - Bacalhau. ENCADERNADOR - C a n g a -  

BALHAROTES -FeijEes. lheiro. Agbncia funeraria. 

BARBEADO - Lenqol. ESBARRILAR - Confessar. 

BARRIL-Uenunciante. Uela- ESCARAVELHO -Feii?io 
tor crime ou dos ESPADA-Gazda. Chave falsa. 
panheiros. Contar o que  ESPICHE-HOspital '  
s e  passa na ocasigo do cri- ESPUMANTE Sahonete. CHE1'OSO- 
me. 

BATER A COURA - Fuyir. 
B ~ F I A -  Policia. 
BULE - Barriga. 
BURACOS - Penitenciirria. 
CAGANEFAS -- Espingardas. 

- -  - 

ESTRINCHE- Comboio. 
FALADEIRA- Lingua. 
FAZER 0 CORREIO-ESP- 

rar a chegada dos com- 
boios para furtar os  passa- 
?.a. "-" gc""". 

CALICA-Moeda de cinqi~enta L A  - policia, G~~~~~ 
centavos. Cinco tost6es. fiscal. 

CAL I? ARElA-Arroz guizadQ F I L H A - G ~ ~ ~ ~ ,  Chave falsa. 
com grao ou feilso branco. F1l HOS -C,,uos, ~- 

CARNUGEIRA-Traiqoelro. ~ ~ ~ n o s  DA' NOITE - Gatu- 
CARRIJA-Mo~o d e  frktes. nos q u e  durante a noife 
CASA DE JANTAR- BOca. fur tam as mercadorias exis- 
CASA DO CAO - Penitencia- tentes nos navies. 

ria. FILHOS DO CRIME-Crimi- 
C E R I M ~ N I A - 1 r a o  Posto An- nosos habituais e incorri- 

tropom6trico para ser foto- giveis. 



F I L H O S  DO M O S C O - G a t u -  LARGA-Jaqukta.  
n o s  d e  I -es id inc ias  L J R I A  S O N O R A  -Gui ta r ra .  

F I L H O Z E S  - Notas  d o  Banco .  LUVAS-Meias.  
FORASTA- G a i u n a  d e  foras-  M A l -  Fechadura .  

teiros.  MARCA-Cicatr iz  d e  nava l l i a -  
F R A N C I S C O  PAIVA-Cigarro.  da .  TatuAgern. 
F R A L D I Q U E I R A - S a r d i n h a .  MATA L I N D A  C o i n i b r a .  
FUJANTE-  RevOlver. MATA DAS T R I P A S P B r t o .  
GADACHI  NS- U n h a s .  M A T A - F R A N D E -  Lisboa.  
GALGARINAS-Pernas .  MIMOSA-  Camisa .  
GAIULA-Rapar iga .  MONTRA--  Lupanar .  P r i s so .  
GAIVA - GavCta. NAPULA - Policia .  
G A L q I I i A S - C a l ~ a s .  NARCEJA - Bofetada. 
GAMACHA- Rapar iga .  NOIVA-Gar ra fa  corn v i n h o  
GAMANCO Furio.  b ranco .  
GANGA-Vinho .  O S T R A - - 0 u r i v e s a r i a .  M a n t r a  
OAZOM ETRO D A 3  I D E I A S  - d e  our ives .  

Cabeca .  P A G I N A D O  - MOrto. 
G E A D A - H o r n c m  d e  cab@los  PALACIO - Peni tenc ih r ia .  

b rancos .  Velho.  PALEFIAS-Notas  do  Banco.  
G O M A R R A - G a l ~ n h a .  PALRANTE-Advogada .  Re16- 
G R I L O  -Re l6g1o  d e  a l g ~ b e i r a .  g i o  d e  pa rede .  
f i R l J N H I D E l R A - L i n g u a .  Q U A R T O  AT.HO-Cnrniss&rin 
H A R M O N I U M - C o P l h o .  d e  policia. 
I N V E J O S O  - P e n h o r i s t a .  Casa  Q U I  NTA DAS TABULETAS - 

de p e n h o r e s  C e m i t t r i o .  
IR A P E D R A  D E  T O Q U E -  R A T 0  DE CADEIA-  Advo- 

S e r  aca reado .  gado .  
JARRA --Velhota. SANTA-PPo da pr i s so .  R a n -  
] O A O - ~ I E I A - D U Z I A  - Revril- clro d o s  p rbsos .  

ve r .  ( T a m b e r n  u s a d o  pelus TABULElRO D E  DAMAS - 
c r i m i n o s o s  brasi leiros)  Cnina.  

J1;IZ D O  BAIRRO ALTO - TESTLVAS-Testernunhas.  
Deus. VAGAROSA - Cadein.  Prisso. 

LAOARTOS--Sbpa  d e  hor ta -  VIUVA A L E G R E - C a m i o n e t e  
l i ~ a .  ce lu la r  q u e  t r anspor ta  os 

LAMIRAS-Libras.  prPsos d o  Torel  a o  T r i b u -  
LAPAROTO - Falsif icador Be na l  d a  Boa H o r a  e Bs o u -  
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