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Documentos 

Originais 

Cor/'esponcLências 

Cartas 
de Famílias 

Texto: 

7UI/,:,;I S7VTzt1l 

A capa que abri' a ediçc10 da revi:Na 
BlulllelUl/I em Cad('mos blt:JCOII COIIIO temótica 
IIII1IJuJ n's blullle/wIII'lISes. S{70 imagens d(' 11//1. 

Iheres que lIjud(lrmll a C0l15truir li hist6ria tio 
Vale do /llIjaí. 

Geradorel de IIll1nero ,'W famífia e res
/lOI/JtÍl"l'! pela ('('uI/omiti dOIlIl;\f;ca. li IIII/Iher foi 
li gral/de c(llII/wltlll'ira que l'lifrtJI1f( )t/ rodas as 
dificuldades, O {/lI/OI' que dedicou (losjillws e {/O 

I//arido lhe proporciO//O/I ｣ｵｲ｡ｾ･ｭ＠ para sl/porlar 
aWIU/(/(le, os sacnfícios e li dura I'ida do H'1t 
cotidiano. 

Foi parlll"lJllllle lIl/I'Cl /UI or}.flll/iza"c7o 
cle illslituiri)es com fill5 !1uc:iai.s. clllturais, as· 
Si,Hf'lIcia;.}, edllcaciollais (' (fuando Joliciflldll, 
slIaprewJII('a era (I refl'l'(Jl/cial/U/s decisões, 

A carta qm! ora /1l1hlicalllos IH'lmit(' la
:.er aIR"I/WJ l'lifJew;e .. sobre lJSftl mlllher (fIW 
participolI do processo ｣ｮｬｲｭｩｾｻｉｻｬｯｲＬ＠

EHTira por Tere:-.a SWf:l'r ('11/ /8X6, 
nflÍ publicada 1/0 /I\'m .. O Vali, do l rajar', O 
(tufor, GII.I/m' SlIIt::,er, ('/'(1 ,H'I/ l '.} /)(J.\'O. A f(jlllília 
\'i\ '('u algu/ls llllO.} ('11/ Bhll//{'/w/l. Irtlllsjerindo-s{J 
(lHOS depois para Seio Pau/o, Tere:a SlIIt:er t(lr
IWII-,\'(' esc/';/o /'a e I'uhlicO/I col/lO," l' rOmCllICf!.\ 
l'O/flIt/",1 à tl!/Illíticll da il/li;.:rtI('t70, 

'" Tradu/ido por Anncnl!lrit' FOU(llIC! Schünkc 

ｉｉｬｬＧｬｾＢ｜ｬ Ｇ ｾＬＬＨ Ｇ｜ ｬｉ ｐＮｒＺｏＨＩｓ＠ • fl'lul<'X'\\I .... N ｕｾ＠ \1 .. ,.'11)% 7 
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Documentos Origina is - Corres ondên cias 

Blumenau. 21. Januar ＱＸｾＶＮ＠

Liebc ｊｯｾ･ｰｨｭ｣Ａ＠

........ Ou mcin ... l. Ou 1l'Iõchtc .. t gar 711 gem cmfllal In ｵｮｾ･ｲ＠ liam. schcn. 

ｊＮＮｯｮｮ･ｾＱ＠ Dir auch nichl réchl ､ｾｮｫ･ｮＬ＠ wle \\ Ir unsri' Tagl! ｜Ｂｴｾｲｬｾ｢ｬ｣ｮＮ＠ - OU ｗｃｉｾｌ＠
､｡ｾ＠ GUSlil\" ein nach ｨｬ ･ｾ ｬ ｧ｣ｮ＠ Begriffcn ｧｲｯｾ･＠ .. Hau o, für um, gemiclcl haL ｅｾ＠

1,,"1 nicht mehr g • .mz ncu. aber GU .. tilv hat e .. gan7 neu "Ireichcn ｬ｡ｾ＠ .. en. '>0 da13 c,," 
emcn schr freundhchcn r.lIldrud. madl. b liegt ganz frei. \ ou Ganen. Hof unJ 
P,l<;{ ｵｬｬｬｧ､ｾｮＮ＠ han an der Land:,traJ,ie. dl!r HaUpl\Crkch r ... uler der KoloOle. Vor 
da Fronl de,> Hau,>c", der Stra13e 7ugewandt. zieht sieh ､ｬｴＮｾ＠ ,UI" "Rrelh'rn IInd 
Palmilen aufgcfühne Veranda hino die em ZiegL'ldach hal."o da13 wlr ｾｉ･＠ aueh 
hei Regem\eUCT benulLen künnen. \Vir ｬｩ､ ｾｮ＠ .. te <;eh r. - Den bngang 11\ un .. ert'" 
\Vohnung haben \\ ir \"on der Selle gl.'nonm"k!n. \on dl!m Idelnen offenen Gang 
aus. der das ｋ￼｣ｨ･ｮｧ･｢ｾｬｵ､｣＠ mil dem elgenthchen \\·ohllhau .. e \"erbmdel. Ou 
InU ... ( au'> eincn I.;leincn Korridor. der führt Dich ger..uje aus 111 un!-.er 
Wohn7imnl(:r: em gmj)cr Raum. die frilhere: Vende (\"crkauf, .. lcll e. Kilufla· 
l1l::n). Wir habcll dic \Vhnde pompeJ.misch rOI 'ilrclchcn ｬ｡ ｾ＠ ... en. Tlin:n lInd 
hn ... ter haben \\ci13cn Olfarbcn·An"lrith. Tapelcn ,md hicr im Lande niçh i 
\\"ohl angebrachl ... Il.' haltCIl ,..:hlechl. <luch <; ind <;ie lelchl. wcnn .. Ie .. id Ir
gend\\o gdosl habcn. Ctn ｾ｣ｨｬｵｲｦ｜｜Ｂｩｮｫ｣ｬ＠ für Baratlen um! andere ... UngeLicfcr -
ｈｩ ｾ ｲ＠ Im Wohn/imm\,.'r "'lchl un'cr ｈｴｩｾ･ｬＮ＠ den Fell"lem gegentibcr c m Sllpha, 
mel,t mil gen"cncn M,li ... bli.ittcrn ge"lopfl. \\as \\ ir mil <.\arkcn ｇ｡ｾｬｮ＠ .. c lb ... t 
besorgl hJben. da. ... Reiaell ｮｾｵｮｬｩ｣ｨ＠ Pft!rdchaan:: , ind .. chr kO'ilbar. Cin ｨｩ･Ｌｩｧｾｲ＠
Tapezierc r hm um, da" Sopha gcpobtcn. E .. hal eine neumodig altdeul .. çhc 
Form und harmolllerl dun.:hau .. mil Ti ... chcn und Holz. ... chemc:!n. die \\ Ir um, I\le r 
\.OR Ledemholz h,jbc.:n <l nfer1igcn 1a..,,"cl1. Elo hübscher ｎｪｨｬｩｾ｣ｨ＠ vor dem CIllCTl 
Fcn"'lcr. ｾｯｬ･ｮｨ｡ｬｴ･ｲＮ＠ em Blumentl'chchen und cio gmJlc ... Btidlcrrcgal. da .. 1'-1 
da .., J\kubJement. Denke Dlf ､ｾｬｺｵ＠ Ull .. ere Bdder und Splt!gd, du.: Ou Ja ]."enn .. t. 
und Ou Wlf'\t em Gefühl \"011 I lcullal empfinden. 

Am Il"Iel..,len Imponien un ... er Buchcrge\tell Da .. abcr gerade lllJ.cht 
un ... c rn KlI1dem \iel AmeI!. T.:iglich l11u ... -.çn ... ie e .. gri.indlich nachsehen und 
3bslauben. Die Baratlcn. dlese griiulichcll Til.'rc.!. \;lIld geradc hinter den Btichern 
wie to ll her und benagen die hüb:o..:hen Einbjnde auf fürchterllche ｗ･ｬｾ｣ Ｎ＠ ROI 
und hlla sc hemt ihre ｌｬ ･｢ ｬｩｮｧｾｲ｡ｲｌｸＺ＠ zu 'iein. da .. il.'ht man dlc Spurcll ｉｨｾｲ＠
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Documentos Originais· Corres ondências 

Blul11cnau, 21 de j:lneiro dc 1886 

Qllcrida Jo.,cphinc! 

... Dizes que ｧｯｳ ｴ｡ｲｩ｡ ｾ＠ de dar uma olhada em nossa casa c que 
... cqucr ｣ｏｬｬｳ･ｧｵ･ｾ＠ imaginar o nos!to cotidiano. Já sabes que Gustav alugou 
uma casa considcradn gnllldc para os padrões locais. Não é bem nova, 
ｭ｡ｾ＠ ele mandou pint;í- Ia e assim cwí com um ｩＮ｜Ｎｾｰ･｣ｴｯ＠ bem agradáve l. 
ｅｾｉｊ＠ bem Silll i.lda. de frente par:l a c"'tmda principal. rodeada pelo jnrd illl. 
p:.ítio c pa.,W. Na p:lrtC da frente da ca ... a cm dircção à rua estende-se uma 
,uranda con.,truída em madclra c palmito c cobCI1a com telha, e. dc ... ｾ｣＠
modo, poc.!I..:mos ｵｬｬｬｩ､ ｬ ｾ ｉ［ｬｬ｡ｬｬＱ｢ ￩ｬＱＱ＠ cm dws de chuva. Nó::. a adoramos! A 
entrada dn C;:I\i.I é ｬｩ ｧｾｵｊ｡＠ pt!lo IlIdo por um pequeno cOI'l'cdol' aberto qlle 
une a cozinha com a p:lrtc l"c'Iu.l!.:m;ial. Um pequeno corredor ｉｬｏｾ＠ leva di
re;:tamente à. sala de e"lar. um ambll.:!nle grande que em outro, tempo'" Jé:í 
foi uma ,·enda. Mandamos pimar a ... paredes com um ,crmelho pardo 
(pompeiano). A!l. portas e janelns têm uma pintura em óleo branco. P<lpel 
de parede não é próprio par;} eqe país. não dura l11uito e além disso é fino 
c quando descola é um lugar Ideal para baratas c outro'\ in"etos. 

Aqui na ,ahl e'il:í novm pwno de c"luda, no lado OpO"'IO daJuncla 
o .,orá estofado com palha dc milho rasgada por nó, com g'lrfos ｦｯｲｴ･ｾＬ＠

ｰｏｉｾ＠ a crina dc c:lValo é muito carn. Um estofudor local fel. o trab:.llho. O 
... ofá tem um c,t ilo m: .. "! atualllado do "alldeusch" c comhina com ［Ｇ ｉ ｾ＠ I11C
sus e b:mqueta"! quc l11ilnd;lll lo"! f:ller em cedro, Ullln bonil:.l IllC\il de 
L'o:..tura perto da janela, pona-notas, uma mesi nha para nor!.!s e uma gran
de e\tante para livro"! formam a mobília. Imagine 1l0'iSOS quadros c o es+ 
palho que conheceste c compreenderás o que nós sen timos em casn. O 
que ｭ｡ｩｾ＠ ressalta é a es tante de li vros. mas que dá muito trabal ho às cri
ança...,. pois preci"!"1Il1 tirar O pó e rcvbl<i-Ia diariamente. As buratns. es tes 
｡ｮｩｭｩｬｩｾ＠ ｣ｬ･ ｴ ｣ｳｴｾ｜ｶ･ｩｳＮ＠ adoram comcr as belas capa .... Ao quc pllrel'c o ver
melho c o ｬｩｬ￩Ｚￍ ｾ＠ sno as duas cores prediletas. pois é ah que deixam o rastro 
de slla <1l1vidadc. ｖ｣ｲ､｡､･ｩｲｾＱ＠ praga ",ão os besouros. ＢＧ･ｬｬＱ｣ｬｨ｡ｮｬ｣ｾ＠ :IOS es
caravelhos, silo moles c \c 0-, cSlllUg.trCS desprendem um cheiro dc .. agra
dávd. Depois que \e ｩｮ ｳｴｮ ｬ｡ｬ ｾＱＱｬ＠ na casa nJo há ｮｾｴ､｡＠ que !"IC pos\a ｲｾＷ･ｲ＠
contra, como é () ＱＱＰｾｓｏ＠ caso. Se hoje mata!!. ullla b'lrat<l. amanhã ｶ｡ｩｾ＠ ell· 

ＱｉＱｌｍｾ Ｎ ＧＱ｜ｉｉ ｾ Ｂｃ｜ Ｇ ｬｴｒＢＨＩｓ＠ _ TO/n<l XXXIX KU5-M1UCl Iy<}S 9 
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Documentos Originais· Correspondê1lcias 

rallgkcil ;11ll Ｑ ＱＱＨＧＱｾｬ･ｮ＠ dran Oap ICh ｾｉ｣ｩ｣ｨ＠ van ､ｬｾｳ｣ｲ＠ \\ Irl..lu.:hcn undplage 
,age -- e ..... md I\.iifer. "lI! .:'I.lall....Jfcr an/u,ehen. alx:r ... o "cldllCh; \\enn Du 'Ie 
ICTlflt .. 1. , ... 1 e ... I!ln Brei und ... ic riechen ab ... chl!u lich ｄｾｉ＠ i ... t nichl .... \\;), Du vor 
Ihnen \'1.'rlx-rgl.'n l..ann ... t. \\elln ｾｩ｣＠ .... ch. \\ le IClder 111 ､ｬ･ｾｭ＠ l-Iau.,c. c .... t e inlllJJ 
elOgent ... ｉｾＱ＠ h.lht'n ｆｩｮｾ＠ ｒ＼ｬｲ｡ｬｬｴｾ＠ m:l(h"'l nu heu{(.' lOto morsen ... md ｾｏ＠ an der
Ｌ､ｾｮ＠ $tt!lk SIC \\ohnen hlcr Im Hau ... c 10 den Balken unu ｵｮｬｾｲ＠ den Dielcn. 

1\ur dun:h ;iuJ!cr ... te Var"'l!.:hl kann man Schrjnl...c unu Kurmll.kn \'or Ihncn '1-
chl!nJ \1.10 'agi. "'II! fn!''''1.'1I auch I'..eug an: das haixo "'Il.' hei un ... noch IlIlhl 
problt:·n . \\'cnn man In elnt::m I1cucn Hau"C \00 \'ornhen:m darauf ;'h.:hICt. '011 e, 
gar nil:hh lU "';Igcn hahen. 1.ufl. I.llhl lInd Remlidll..elt. \'(lr lhc,cn ｾ＠ Fakloren 
.... tn!l!.:hl alh.:h 111 BrJ .. /lh:n d ..... Cn!;t'/ielcr dlc Segel Abc-r .... Ir ｨＮｬｾｮ＠ "'Ie hlcr nun 
nul l'nd ｾｬ｡ｵ｢＠ ... 1 Ou \\ohl. daf\ m,an .. se belll.th ge\\C,hnt wlro') Sn ..chrcl..l...llCh. 
\\ lI.!' 1111 Antan!!!! ｵｮｾｮＮＺＺＬ＠ 1-lIcr ... clll ....... md "e In/r nicht mc.:hr 

\\'Ir \\ollen ... ie ,('iI1 Ia ...... cn id \\iH J)lch \\'citl!r im lIau ... c fo lll·l.'n. 

l\chen dl'1ll \\'tllm:nmmel' 1 ... 1 CIII kklllc", Ep.wnmer. nUI rc ... ..:d.lgruner Ólf . .ubc 
ge ... lrichen. da 'ileht 1Jll...er 1-.1111 .. ..:1). em luer ... ch r ... chi'ln gcal'belll!tc'" Burfr.!t. meIO 
Sdm:lhll'l.:h. lInd mcmc KOl1wl,Je 13u .. :h alh.: Bei. .. lnnte). ":10 '\.thu"'lh untl CIO 
l..klllcr. ｣ｨｲ･ｴｨｴｩｾｨ＠ \'UIl t::nllllc. ｉ ｾｭ･＠ Tur fuhrt \'on J..I ＮＮｉｵｾ＠ direh-I m d('n Gartcn. 
- Vom \\'(lhnllllUTll:r .m ... hclflU man tllI! Varanda An dle ... e ｾＱｬＱｴＡｮ＠ /Immer 
grclllt n • .h.:h hllllen lU ..In d t! \ clOcn S!!lIe un"'l'r SchlilfllOlmt!r uno mCIIl Sl.:hrank 
und :\Jhl...J.rt1J1'k:n:hcl1 .• In dl'r JnJem Selte CIIlC 1..lemt! KamlTI\.'r mu I\\ei Bcuen 
uml un ... cre ｾｯｧ･ ｮ ［Ｇｬｬｬｮｴ｣＠ SchuINubc.. Vom KorndN au'i führl I.!'lIIe 1..1":lIle eng!! 
T rcppe Juf lk'n BodclL \\'0 111 noch tirei Ralllllen melne Ktndcr unu dre 
r>.l.idchcn ... I.: hl .. rcn 

Im ｾｩｬｮＯ･ｮ＠ Ilau ... c fmde"'l Du l..clnclI Stuhl. der mil Rl\hr gcOochtcl1 I"" 
Korbm.Ii.:hcl' gicbt C" hler noch nt l.: hl Wen ab. hmtcn in ocr KlllOO1e. "ollen c ... 
･ｬｬＱｬｾ･＠ ItJlrcncr \cr ... tehen \Vd" nun \'011 deranrgcn Stuhll.'l1 lu!!r 111 der Kalolllc 
ｾＮＱ･ｨｴＮ＠ ｾｉｬｭｭｬ＠ .. us ｄ･ｵｴｳｾｨｌｬｉＱ､Ｎ＠ Illel ... t 'iog. \\'lencr \Iuhcln \!tl den Blh.km. 

be'ondel'\ lI!!n Phologr.lplucn. ｭｵｾ＠ Illall ｾｉｬｨ＠ auch et\\ a ... in-\l.hl nehmen. sic 
\crbla."en hlcr ... 0 Icidll Un ... ･ｲｾ＠ $pl..:gcl hahen wlr ｊｉｉｾ＠ b.,:'(md..: .... \erl.. luen 
Ｑ｡Ｎ ＧｾｬＮＡＧｮＺ＠ der Tape-zlrer \'u, I..IlId " Ich I..brauf. "' Ie lufh.ltdu lU ,-cr'I.·hliep,cn Hatten 
v.lr e, IlI cht gC lan .... 0 halle ... Ich m I-ul7er Zcll di..: Qued .. ilbeml1SLhung dahin· 
ler in der "'0 fcuchtw.trmcn Alll1u"phJrc zer.eLZL 

\ or der Klichc ... om K,,'mdor au .... lit!gl da ... LcUlezllnmcr. ｡ｵｾｨ＠ cin 
zleml ich groJlcr Raum: dlc \\ ｡ＬＬＨＧｨｾＬｨｲ｡ｮｫ｣＠ un"crer Kmd..:r ... td\l:: n mil dano. in 
umerer Ki.Khc. dlc Clncn Bal.l...'lcinhl.·rd hJt und CII'k:'n bc"'ndcl'''' f!cmauerten 
Br.:ltofen (der \'on Scnklng milgcbrad\te Hcrd 1St noch nrdt ..Il1lge"'lellll. h ... bc 
II.·h em..:n 11lClIlcr Kupferkc ...... d clOmaucm laffen. \'J ... lIur ... chr angenehm "'I 

10 
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Documentos Originais ｾ＠ Correspondências 

contrar 20 no mesmo lugar. Ela. ... estão ｩｮｳｴ｡ｬ｡､｡ｾ＠ nas armaçõcs de madei
ra e debaixo do assoalho. S6 com muito cuidado podemos evitar que se 
instalC'm no ... armários e cômoda.c;;. Também dizem que comem tecidos. o 
que ｡ｬｬｬ､ｾＱ＠ não é ｊＱＰｾｓｏ＠ caso. Se forem tomadm ｯｾ＠ devidos ｣ｵｩ､｡､ｯｾＮ＠
nUllla ca!)u 110\ a não haverá ｰｲｯ｢ｬ･ｭ｡ｾＮ＠ Também aqui no Brasil vent ila
ção. IUI e higiene são os três fatores que põem os ｩｮ｜･ｴｯｾ＠ em fuga. Mas 
enfim. nós o ... temos aqui. Acredita!) que acabamos no ... acoc;;tumando e já 
não <õão tão terríveis como no início'? 

ｾＱ｡Ｎ＠ ... deixemos i,to de lado e vamos contInuar caminhando pela 
casa. '\0 lado da sala de \I,!la se encontra uma ｰ｣ｱｵ･ｬｬｾＱ＠ ... ala de jantar. 
pmtada com tinta a óleo es\'erdcada. Ali ･ｾｬ＼￭＠ a nos!)a me:.a de refeições. 
um buffet bem lrabalhado. minha e ... crivanlllha c cômoda (I':lmbém tua 
\clha conhecida). uma mesa de costura e a pequena c\;cnvaninha de Emi-
IIc. Dali uma porta Ina direto ao jardim. Da ... ala de e ... t3f se sai para a 
varanda. ａｴｲＮ￭ｾ＠ destes dOi'" cômodos cstão no ....... o quarto de dormir. meu 
armário e quartinho de co ... tur"l. No outro lado. um pequeno quarto com 
､ｕｊｾ＠ l·ama. .. e no ... sa sala de aula. Do corredor. uma pequena e apertada 
c:-,eada ｮｯｾ＠ leva ao sótão onde em trê, quartos donnclll meu .. filhos e as. 
empregadas. 

Em toda l:asa não encontra. ... uma cadeira de vime. Aqui ainda 
não há ｡ｲｴ･ｾ￣ｯｳ＠ especializados. Parece que cúlõnia adcl1Iro algum. italia
no ... entendem do ｡ｳｾｵｮｴｯＮ＠ A, cadeira" ne\[c e ... tilo. que se cnconlram 
aqui. vieram da Alemanha e são os chamado!. mó\'els Vlcnen'iCs. TCllloc; 
que tomar muito cuidado C{1Ill os quadros e principi.thncn1e com as f 010-
,gr.lfia.. .... poi\ desbotam com faCIlidade. ｾｉ｡ｮ､ｾｬｭ ｯｳ＠ vedar lodo ... os espe
lho .... O tapeceiro entendia do ac; ... unto e .. e não o ti\és'iemos feito. em 
pouco tempo a camada de mercúrio teria sofrido com o clima quente e 
úmido. 

Em frente à c07inha. seguindo pelo corredor. está o quarto ､ｯ Ｎｾ＠

empregados. um quarto grande e lá e .. tâo os lavatório ... das ｣ｲｩＧｬｉＱｾＮ＠ Em 
nosl,a cOi.inha temos um fogão em alvenaria e separadamente um forno 
de tijolo .. (pois o fogão que Senking trouxe ainda não foi II1staJado). 
t>.landci embutir um dos tacho ... de cobre. o que é muito prático. t>.lando 
enchê-lo diariamente. O poço '>C encontra no ｰｾｴｯ＠ no outro lado da es
ImUa. É por demais trabalhoso buscar a água no hi.ljaí que fica perto. fu, 
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Ich la .... .,e Ihn taghch \'011 ｗ｡ｳｾｲ＠ tmgcn: der Brunnen I.,t aul dcm Past. der 

Strafk gcgenut'ICr. Da.. ... Wa ..... cr .tu ... dem nahen ltajai 7U holen, ｩｾｴ＠ zu bc ... • 
ehwerlich: di! .. t -rer ist sehr ho...:h une.! 'leI!. Wa ... Dlr m un-.ercr Küche cinóg 
JuffaUen ｾ￼ｮｮｬ｣ ｟＠ \Vare ､ｾ＠ Fehlen alie ... Irdenen G:!'lClurr .... Ver7lnnte Blechge· 
l1:ific, VOII dnlhen impnrlll'n er .. ellcn dll' Slçlkn ､･ｾ＠ um. .11 .. uncnlbehrlich 
-.chemendcn lIau .. rab. Ein cI071gcr ｾｬ｣ｮ＠ .. ch. alll Rio Te\lo. \er.,lc hl ,ich auf 
T0prcrei. f..r holt sich den T,m dãlU ｡ｵｾ＠ GU .. lã\" \'c1hJ \Iem ｾＱｊｮｮ＠ h.1I e .. Ihm 

unler der Bedingung erlaubt. ､｡ｾ＠ ef mlr dafLir ein -paJr Ttlpfc und l\"apfe licfcr· 
Ic . 50 hJbe h.:h doch "O\ICI. um CI\\a .. Gurken emlegclI lU I..üooen und cio 
Gc ... çhlrr. 10 dcm ich UlN!rc!n bdll'blCn Rci .. ·Puddmg anrührcn l..i.lnn. Alie .. 
Chnge. wa .. id mir ,oOSI cmkoche. \\ Ie" bUlere Orangen.....:hJ.lh:n - CIO ko .. th
clll!" bnf!ernachlc:, - Zllronal und Ananel'. ｾｬ｡ｭＢｫＡｬ［ｬ､｣ｬｬ＠ der \"cr .. clucdcn .. ten I\n 
- ｾ｜｜｡ｨｲ･＠ ICh m Blc.,;hbLid,\en. 

Bledlbuch .. cn ｾｰｉｃｉｃ ｉｬ＠ hicr clne gru!}e Rollc. I" liló,:hhlich .. ell. ｾｯｧｬＡﾷ＠
nannlen ··LJth:n··. \\-Ird Pelrolculll elOgefuhn: in ｂｬ｣｣ｨ｢ｬｩ｣ｨｾ･ｮ＠ \\ Ird BlIlter. 
SC"hmall. Sch\\cmenei"'ICh IInd tlc rgl. .1lI'geflihn . E .. gibt am SIJUlplill1 emc or
denlh...:he I..JcIOe l·abnl für Bh:chht.h.:h"cn. 

l\"un hlO ich -.chon "Icdcr 3m Stadlplauc und Ou ｾｯｬｨ･ＺＬｴ＠ e.!t>l:h 10 un· 
-.enn ｈｩＮＮｉｕｾ＠ bleiben - In un .. crm lIau-.e bj" Du ･ｩｧｾｮｬｬｩ｣ｨ＠ àuch fenl!; mil 
ｵｬｬｬＬ｣ｨｾ ｮ Ｎ＠ Du nllij3le\1 denn nOl.:h cmmal ￼ｾｮ＠ Juf tlen BOllcn 111 un .. cre lIclneo 
Oà(:hl.. .. nUllCrchcn guden \\ollc:n. dlc I("h aI... \'orr .. ｨｲｾｈｬｭ｣＠ unI.! dergl benulIc. 
Sorgfaltig lO I .I\..cn \en\'ahrt. hegen únrt un .. ere ubcrnll .... 'geo Benen. die .. Ich 
bel õflerer Luflung ... ehr gUlll.lJtcn . 

Ncbcll die ... em ei!!cmhdlcn Wohnh.lu .. e liega "cll\ .. ｡ｮｾ＠ noch eio \..J\!I-
ｮ･ｾ＠ Gch .. udc. das \\Ir für ll"lCinc, f1.lanne .. Stube lInd LU cmer KamnlL'r mil be
.. ondcrcm bngange fur den Diclh!r re,p. ｾ ｉ ｯｮ｡ｨ ｬ ｨｮ･ｲ＠ emgerichtet hahcn_ Hler 
!\Iehl memC<ii \lannc\ :Ilter Schrclhmch. Schrilnl..c. CIOlge Sttihlc_ ein Ti ... dl. da!. 
I'" alie,. 

Denle Dir lU dll!\cn Gebauden nach lIem .. ogcnanolcn Hofc zu noch 
eiOlgc halboffene Schuppen • emer un-.er .. ｯｾ･ｮｬｯｮｴ･Ｌ＠ ｗｩＮｬｾｨｨ｡ｵ＠ ... \\·0 aueh 
un,cr Plattofcn <..lehl und wlr plallcn: eio!!r un .. ere RolIl..:nnmer - dcnk Oir. die 
Diícher dle-.er Schuppen a is :t>. I.lI!'! - une.! ｾｨ｜｜｡ｲｬｃ＠ Bohncn·Ródcn henullI ... o 
ha'l Du em Bald un"CTe<;' ｒ･ ｬ ｣ ｨ ･ｾＮ＠ I-III.:r hau,cn wlr. Und ｜ｾ＠ ｉ ｃﾷｾ＠ \Vir ... md ..ehr 

ｮ｣ｩｾｬｧ＠ nach hle'lgen Begri lfcn Von GU't3v \\illlch Dlr nur .. agen . dall cr .. ich 
neulich dcmlaBcn übcrJrheitet ｨｾＱｴ＠ und .. o I..rank lU Beu Llg. "hlp ich den Arzl 

rufen J.J .... en muj3te. Der \CronJnclc nichh Jls Ruhe. - ｃｮｾ＠ Fraucn glbt die 
Wirt .. chaft und die I'ahercl \"oll<lul lU tun ｄ｣ｾ＠ ｾｉＨ｜ｦｬｾＮ･ｮＢ＠ umerm:ha\!t Emdlc die 
dn.!1 noch o;:chulpflIChl ig<! 11 Kmder. Sei! elOlgcr 7....ell nehmen dn.'1 andere Junge 
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margens :,ão mui to ｡ｬｴｾ＠ e íngremes. O que chamaria tua atenção em nos
sa cozinha seria a falta da louça de cerâmica. para nÓ3 indispensável. Esta 
louça substituímos por vasilhame., estanhados da Alemanha. Uma única 
pessoa e m Rio do Testo é ceramis ta. Ele busca a argila na "Velha", nas 
terras de GU"lav. Meu marido consentiu sob a condição de no:-, fornecer 
alguns potes e vnsilhas. A,,:-,im eu tenho o suficiente para 0:-, pepinos em 
con,erva e para preparar ｮｯｾＡＩｯ＠ apreciado pudim de arroz. Todas outra!:. 
coisa. .. que prep'\fO em con:-.cr\'a. como ca:-,ca de laranja amarga, algo deli
cioso. guardo em latas de folha de nandres. 

E:-,tas latas são muito importantes. Servem para a importação de 
petróleo e exportação de manteiga. banha. carne de porco c outras coisas 
mais. Existe uma bem aparelhada funilaria na cidade. 

Agora já e!-. [QU novamente no Sladlplmz e lU deverias estar em 
nossa c.l!-a. Lá já viste pratic;,unclltc tudo. mas ｶ｡ｭｯｾ＠ dar ｭｾｩｳ＠ lima olha
da no ｾｴ￣ｯＮ＠ na:-, água..;;-fu rtad::L'" ￠ｾ＠ quai !! tran:-,formei em dispensa. Ui es
tão ｏｾ＠ cobcnon.:s de rcser\a. e!1\'ohos em Icnçói'i que são arejados fre
qüentemen te e ass im se man têm bem. 

Um pouco mais afastado da casa hã uma construção menor que 
ｰｲ･ｰ｡ｲ｡ｬｬｬｯｾ＠ para meu marido. Tem um escritório e um quarlo com e ntra
da separada para o::. empregados e mensalista ... Ali c!-Itá suu \'el ha escriva
ninha. ann,-írios. algu11l<b ｣｡､･ ｩｲ｡ｾＮ＠ lima me.;;:! e nada mai .... 

Imagine j estas conslruçõe.; mai" um galpão meio aberto e nOfilia 

I:.t\'anderia onde também pruisamos a roupa. Guardamos O feij ão e o milho 
debaixo deste telhado. ａｾｳｩｲｮ＠ tens uma descrição do nosso lar. Como vi
\emos? Para os padrões locais somos muito c<;forçados. Prec ise i chamar 
o médico para ver o Gustav, mas ele só recomendou repouso. 

Nós. mulheres. estamos ocupadas com a adminbtração da casa e 
com a ｣ｯｳｬｕ ｲ ｾ ｬ Ｎ＠ Na pane da manhã Emilic lec iona para a.::. criança.::. em 
idade escolar e há algum tempo três moças tomam parte d;:ts aulas. É lima 
escola bem organi zada e divertida. Minhas filhas maiores ･ｾ ｬ ￣ｯ＠ apren
dendo a coz inhar. e como lavamos roupa semanalmente e não é pouca 
que ｬｬ ｳ｡ｭｯｾＮ＠ tOdas as ｭ｡ｮｨ ｾ＠ estão ocupadas. Mas ainda encon tro tempo 
para me exe rcitar na costura. Isto me é muito necessário e lamento que 
não o tenha aprc ndido ames. Incentivo-me dizcndo: "o que ou tros sabem 
também posso aprender". E corajosamente vou conando o pano. Aqui 
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\!t.ldchen \'on hier am Unte rrtl.:hl ICI!. So IM c, cmc on.lcnt liche klclne. "c: hr H.:r
ｾＱｉｩＮｩｾｨ｣ｨ｣＠ Schuk. ｾｴ･ｭ･＠ bclden Gropcn lrelben Koch ... tudlen. und da \\.Ir 
wtkhl!nllich \\-J,den und 'W.I ... dcn mu, ... cn und flIChl \.\t!flIg WiI...chl! \'crbrau· 
-.:hcn ... o ... md allt! \torgen fur un ... drei \'lllhg ｨ･ｾｴｺｉ＠ 1ch hnde: ebcn m)('h Zcit. 
nllch Im Sdmcldcm lU ubcn Da ... habe lI.:h n.'Cht notlg und bed3urc immcr \\te· 
der. dap ich e.\ nu.:hl gelemt habc. \11r lulfl. d.lfi ich IlUr mlO'k!r \\ ieder \orsagl!: 

WJ' Anderc konncn. ｭｕｾＱ＠ du ［ｴｵｾｨ＠ lcm\.'n! - So ... ,hn\.'ldl! Kh mutl!! In' leug_ b 
gicht hler Schneldennnl!n. !!I,.·wip. ｩｾｨ＠ glauhe 3uch ｾ｡ｮｬ＠ ｧ･ｾｨｨＮＺｫｬ｣Ｎ＠ aDer tlle 
k,ommcn glclch 3uf Ta.!!C' LU den KunJcn lO'" Haus. Ich kann nicm..md ｉｬ｜Ａｨ･ｲｾｲﾭ
gen 50 tue Ich', hcbcr ,eU,,!; "'p:tre dO\:h aud ein hl'-'.:hen damll. lch mup ､ｬｬｾ＠
Wa"hkleider d.:r KII1t.h:r UIlló.lmellcn. ellllge ncuc anfcrtigcn. em paar ｾＱＰｲｧ･ｮﾷ＠
ｲｯＮＮＺｾｾ＠ machen denke do.::h_ duf3 Ju: KIIIJer mil mcmen IldJ..-lllatcn g • .uu lU' 

fricd.:n findo C\udmillag ... bl' lum KJllc faullenl.Cn wlr D .. nn trcitx-n Jle 
Grof3cn mil Emlhc Spr<h.:hcl1 oder ｌｬｬ･ｲｾｬｉｵｲＺ＠ di": KlclI1l!ll ll1achen SdlUJarb.;:ih..'1I 
ｯ､ｾｲ＠ c;plelen Kli.l\'leL Ｇ ｉ ｾ＠ rCllcn afler "p.JLlcrcn. machl!n wohl cIIlen oder den 
J.mJcrcn Bc..;,uch !<tO k,ommt der Abend. Dap eine \Iuttcr \'on 'I!ch, KIIldem 
Ihre lIandc niemaJ, mut3lg 7U hallcn brau..:hl. lUnn\1 Du \\llhl denken kh findl.: 
Jber doch leito .Ih ulld an miL GU"'Ii.l\ 3U'lurellcn. Oflcf". 3uch hole id 11m ｡ｬｬｾ＠
der Velha Abcm" ｨｾＧｬｭ｟＠ Da ...... ind für nuch dic !'chün"'lcn Slunden' Wenn "Ir 
beide da '0 lU'<Illuncn hertroddcln durch dcn W<lld. der "Ich mehr und mdu 
lichtel. und jcd.:'mal. \\cnn h,:h Ihn WICdCN!hc. ein andere .. (;c;!'lcht bcloml1l1:n 
hal. das 1 ... \ wohl huh"ch! Abcnd, ni.lch dcm E ... ｾ｣ｬｬ＠ ' lI1d \\lr denn Alie IU

,ammen. cr.dlhlcnd. pli.ludcOld oder \orlc\Cnd .... 
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há cOMureiras e com ceneZ3 competentes. mas estas vêm trabalhar por 
dia., morando na Ca.');).. ｍ｡ｾ＠ não tenho condiçõe.r., de acomodar ninguém. 
ａｾｳｩｭ＠ eu mesma cOsturo c ajudo a economizar um pouco. Preciso rcfor· 
mar o ... vestidos caseiros das criança!.. cO:,turar algllnS ｮｯｶｯｾＮ＠ fazer alguns 
c hambres c penso que e las es tão sati.sfeilil.'i com meu trabalho. À tarde 
descan'i<llllos até a hora do café. Depois as crianças maiores praticam lín
gua ... estrangeiras e literatura com Emilie. as pequenas fazem ｾｵ｡ｳ＠ liçõe, 
ou tocam piano, às vezes pasl)eiam a cavalo ou fazem uma vi':ti13. c as ... lm 
chega iI nOite. Pode ... imaginar que uma mãe de 6 filhos nunca descansa. 
De \ez em quando Gu<.tav e cu temos. tempo para sair a cavalo. À tardi
nha. às veLes o busco na Ve llw, e estas são minhas hora..:; preferidas. Ca
Ｇｾｬｬｧ｡ｭｯＡＧｬ＠ jUlltos pela noresla que gradativamente vai clareando c cada 
ve7 se apresenta de maneira diferente. 1,5[0 é bonito de ... e ver. À noite. 
apó ... a ceia. estamos todo<, reunidos. cantando, convcr!'lando ou lendo ... 
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Blumenau 
I'umo ao 

Sesquicente
nário de 

Fundação 

Carta 
aos pais e 
parentes 
(061411846 • 
261611846) 

Texto: 

Df{. ＱｩｴＱＨＬＱＱＮｾ｜｜ｖ＠
HRl.WOO7TO 
OLl ｾ ＧＱｊＧＺＧ｜ ＺﾷＱｌＧ［＠

éW'L 

PublicCI1llm "este lIIíllu::ro (I,f carTas de ,,0, 
02 (' 03 de H emW1I1I Blllmemlllll ,fl'lI.'i pai.f. 

A prml('ira. dorada de 6 de abril (/(. /846. 
qual/do l'.\le já l'.flcHa a hordo do l'e/eiro }olltll/

fies que () Iroure lia lua primeira \'logem 00 Bra· 
lil/. .. \ oulm fui l'scrita quando U' t'IICOllfram f.'m 
wlo brasileiro, " 26 de jllllho. /lO Rio Grande do 
Sul. 

Nesta.l corrf.'spolldêmiw" Dr. flf.'mUIIIII 
Blumellclu narra li l'üll{em l' as \IUl.'i pril1ll'iras 1/11 

prl'U(JeJ elo 8rmil. 

.... "... ... . ............ . 
ｾ＠ ... ｾＮＮＮＮ＠ .' 0 •• "". ..... _,... ....... __ .... -

00'11:"101 

... 80.IGI 
• .......... a ... . _ .... - .. . ".--.._-,'............ ｾ｟＠ •• ｾｵ＠ ••• ｾ＠ ........ . , ..... -..._ .. _...... - .. _. _ .. ...--.--
Ｌｾ＠ .... ,.. . .... , ... 

-_._ ........ _ ......... 
•••••• ＮＮｵＮＮｾｵ｡｡｡Ｎ＠
ｾￚＳ ＭＭＭＭﾷＭ

----,----
Diploma conferido pela \ cademia Relll tudo\ ici. da 8a
,ária. 3. lI ermann U1umenau quando colou grolU dt" Dou
tor em Filosofia no ano dt" ＱｾＭｉＶ Ｎ＠

f'\.lIur.J1 da Alem I lha - ＱｉＮｵｾｬ､ｬｫＮ＠ rundador doi Cnl,'ma 81ulTI(:
nau em 02l')/185() 
Tradução: Edi lh sonua Eimu. 
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Blumen au r umo a o Ses uicen ten á rio d e F unda ão 

CARTA No. 02 

Navio Johannes, no Rio Elba ent re Clücks tadt e Cuxhavcn, 6/ nbril / 1846 

Meus queridos pais! 

Enquanto vocês se preocupavam comigo. devido às violentas tem
pestades, nós estávamos tranqüilos, porém aborrecidos. pois estamos aguardan
do tempo bom desde o dia 1° do mês no Elba e GIÜckstadt. Sempre tivemos 
vento ｯ･ｾｴ･Ｎ＠ sudoeste e noroeste. com os qU<lis não podíamos sair do Rio Elba. 
Durante as tempestades estávamos seguros. mas era penoso e desagradável es
pentr cada dia por vento favorável. Hoje de manhã tivemos o vento sudeste e 
partimo.s novamente, se o mesmo permanecer chegaremos ao mar. Se ti vermos 
outra vez o sudoeste teremos que ancora r em Cuxhaven, c que Deus não o per
mita. Já sentimos também algum enjôo. especialmente meu companheiro de 
viagem, Ulll jovem educado, cont ratado como correspondente para uma casa de 
comércio alem" no Ri o Grande do Su l. Se entrarmos no mar. talvez melhore ou 
então piore. porém ･ｾｰ･ｲｯ＠ passar relativamente bem. 

Nós já nos acostumamo.s à vida no navio nos seis dias em que esti ve
mos ancorados em GlÜckstadt. Agora com O tempo frio não é nada ag radáve l. 
Selllimos bastante frio , mas passei bem. A alimentação a bordo também não no\ 
faz muito bem. principalmente porque o cozi nhei ro não é ncnhum mest re em 
ｾ･ ｵ＠ ofíc io. A carne salgada e defumada é dura e não tão boa quanto a de casa 
em ｈ｡ ｳｾ･ ｬ ｦ･ ｬ､ ･＠ e as cevadas enormes. as quais ai nda estão metadt! na CaSca, e o 
pão grosso não favorecem nosso apetite. mas aos pOllCOS vamos no.s acostu
mando c ac hando ｾｬｉｰｯｲｴ￡｜Ｇ･ ｬＮ＠ O que mais sinto falta é do le ite. chá e café. 

Nosso brigue é bastante pcqueno. pesa cerca de 200 toneladas, mas 
veleja muito bem, especialmente com ve nto forte, e se comporta bem em tem
pestade.s. Hoje de manhã já ultr.1passamos três navios que partiram antes de 
nós. o que é bom sinal. Deus vai continuar nos ajudando agora! 

O Rio Elba ap resenta-se magnífico hoje. ｡ｰ･ｾ｡ ｲ＠ do céu nublado - ele 
está coberto de navios. que ･ｾｰ･ｲ｡ｭＬ＠ COIllO nós, por bons ventos para ir ao mar. 
Em um ､･ｾｳ｣ｳ＠ navios encont ram-se imigrantes alemães com destino a Montevi
déu. 

Fiquei muito sat isfe ito com minha estadia em Hamburgo. Recebi 
muitas recomendações e conse lhos. Como jil escrevi. O senhor Gültzow. foi 
gent il e me levou a muitos lugares. Caso vocês venham a Hamburgo este verão. 
o que muito desejo. visitem-no para que possa levá-Im à bolsa de va lores, cujo 
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Blumenau rumo ao Sesquicentenário d e Fundação 

movimento é bem interessante. Ele certamente será prestat ivo para outras coi
sas também, mas é preciso saber lidar com os hambu rgueses, eles são muito 
diretos, não fazem muitos elogios e também não esperam ser elogiados . Se o 
senhor Güllzow visitar o Harz, o que e le tem vontade de fazer no QUlOno, e lhes 
fi zer uma visita. recebam-no bem, ele pode ser de muita uti lidade, tanto lá como 
e m Hamburgo. pois te m uma casa comercial na Bahia e me deu cartas de reco
mendações a seu irmão. Caso ele visite vocês, ele que r vis itar somente Rübc
land e depois seguir viagem. Você pode então, meu pai, dar-l he uma carla parn 
Dasser em Rübeland , para que ele possa ver a fábrica e o moinho de mármore. 
Se puder. faça-o - eu ten ho muita amizade pe lo senhor GÜhzow. Ele e também 
sua esposa foram muito gentis para comigo. 

Certamente e le fi cará agradecido e mai s tarde reverterá em meu bene
fício, porque se interessou mui to por m im e meu projero e quer em especial fa
lar a meu favor em Hamburgo. Como e stá diretamente interessado. vai c umpr ir 
também o que prometeu. 

Com min ha roupa de cama não fui mui to fe liz e tere i provavelmente 
que comprar um lençol no Brasil. Mas em outras coisas estou bem provido. 
Para as primeiras vis itas terei q ue comprar um ou dois pares de ＱＱＱ ･ ｩｾ＠ de seda. 
Recomcndaram-me andar bem vestido. de sapatos e meias. 

Em geral tenho grandes espe ranças no Brasil. e só espero que meus 
olhos continuem bons. Caso a co lonização emplacar, esta rei garantido, mesmo 
que no primeiro ano não corra tudo tão bem. Sturz trabalhará também nes te 
sent ido e eu espero. na min ha chegada ao Rio de Janeiro. receber procu rações, 
instruções e dinheiro de le. Deus permi ta bom andamento ao projcto e me con
serve a visão - do resto não tenho medo. 

Seu Hermann Blumenau 

Carta No. 03 

Rio G rande do Sul, 26 de junho 1846. 

Meu queridos e esti mados pa is! 

Recebi agora a notícia de que o navio, que pa rtiria depois de amanhã, 
pani rá hoje e que as carlas até às 3 horas terão que estar a bordo. Já são duas 
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horas e só posso comunicar a vocês que cheguei bem, no dia vinte do corrente 
mês. Uma carla mais longa, que está quase terminada, enviarei no próximo do
mingo, quando partirá novamente um navio com des tino a Hamburgo. As duas 
cartas anexas, escrevi, metade a bordo e metade nos primeiros dias após minha 
chegada . Contém pouca coisa, assunto químico e a Julius alguns pedidos, que 
são muito importantes para mim. Peço, portanto, para levar as duas cartas logo 
ao correm. 

Meu projeto parece andar bem, de qualque r modo, seja de uma forma 
ou de outra , encontrare i aqui ullla boa colocação. O princ ipal é que permaneça 
com saúde. porque aqui há um enorme campo para a química prát ica e técnica. 
Por exemplo. as entranhas dos bois e vacas são jogados fora juntamente com os 
miúdos, ossos. patas etc., custam quase nada, ao contrário da Europa, onde 
paga-se muito caro por isso. Um boi custa talvez 5. um c.walo o mesmo, me
lhores ＱｏｾＲＰ＠ dóla res. Laranjas. bem mais doces e saborosas do que na Alema
nha, custam 100 unidades cerca 13 PfellIlig, no síti o, 20 - 30 horas de distânciu 
daqui. custam somente a terça parte. 

Dentro de oito dias irei por recomendação do presidente daqui dire
tamente para o Rio de Janei ro e não como pretendia , para o inter ior da Provín
c ia. Faço. porém, um passeio de três dias para ver pe lo menos alguma coisa. O 
presidente para o qual me levou O cônsul da Prússia foi muito gent il, prometeu 
seu apoio e ped iu-me que voltasse aman hã, quando dará mab deta lhes e reco
mendações ao governo no Rio de Janeiro. Enfim, apesar de ainda não ter volta
do a mim mesmo. estou muito satisfeito com os resultados até aqui . A recepção 
por parte dos alemães também foi gentil , moro aqui numa péssima hospedaria e 
prec iso diariamente de cerca de I moeda de prata - 16 Thaler. Com exceção do 
almoço. que até agora sempre o fiz na casa do Cônsul da Prússia. Acredito, 
portanto. que poderei ir longe com meu dinheiro . 

... (dá curtas impressões sobre clima c tempo) ... 
A cidade se desenvolveu muito desde a Guerra de Montevidéu, pois 

lodo o comérc io convergiu para cá ... 

Seu leal e obediente filho 

Hermann Blumenau 
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Crônica s 
do 

Quotidia no 

- As Ve lhas 
Páscoas 

- O Maravilho
so Cinema 
Caseir o 

Texto: 

UfWAALICE 
KLUCl'l?' 

As Velhas Páscoas 

Fico entristecida quando vejo o que a so
ciedade de consumo fez com a Püscoa: para a 
maiori a das pessoas, hoje, Páscoa significa ir nas 
Lojas Americanas disputar ovos de chocolate 
anunciados como os mais baratos do Brasil , muitas 
vezes levando junto as crianças para que elas pró
prias escol ham sua marca preferida. A magia e o 
encanto da Páscoa se diss iparam pau lati namente 
com O avanço do progresso, e cu ten ho uma sau
dade imensa daquelas marav ilhosas Páscoas da 
mi nha infânc ia, tanta saudade que vou contar 
como eram. 

Na verdade, a Pélscoa começava muitos 
meses antes, quando, em cada casa, as mães que
bravam cuidadosamen te só a pOlltinha de cada ovo 
usado. para guardar as casquinhas vazias. Elas 
eram lavadas, secas c armazenadas, e só de ol há
las já se criava uma expectat iva a respeito da Pás
coa. 

Ainda antes da Semana SaJ1la já se come
çava a preparar a Páscoa. Cada casquinha era de
corada , e as fo rmas eram mu itas. Pod ia-se pinlá
las com tin ta a óleo ou outras ti ntas Illui tas. Podi a
se decorá- las com ti ras e ti ras de papel de seda ou 
crepom picotado. que as deixavam com uma cara 
de gostosas! Essas eram as formas mais fáce is de 
decorar casqu inhas - havia outras, é c laro. mais 
sofisticadas. e resquícios de las ainda aparecem nas 
lojas espec ial izadas nesta época do ano. Paralela
mente à confecção das casqui nhas, faziam-se as 
cestas, usando pape lão e mui to pape l colorido pi-

'" Escritora e membro da Academia Catarinense de le tras. 
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cotado e encrespado. serviço para noites e noites à volta do rádio. Algu
mas crianças tinham a fel icidade de possuir cestin has de vime. que eram 

reaproveitadas a cada ano. 

Era necessário. também, preparar o amendoi m, que a gell te 

comprava com casca, descascava, torrava. tirava as pelczinhas, para de

pois a mãe da gente confeitá-lo com calda de açúcar, ato que por si só já 
gerava uma grande magia. com a criançada toda em torno do fogão pren

dendo a respiração para ver se a calda "dava ponto". Depois era hora de 

encher as casquinhas. e fechá-Ias com estrelinhas de papel coladas com 
cola de trigo. De noite, misterio:-,amcntc, tudo sumia: o Coelho levava as 
guloseimas e as cestinhas embora para sua toca. 

Faziam-se. também, os ovos cozidos po<coais. Colavam-se 
folhinhas de avenca. de rosa. etc. (com clara de ovo) em ovos frescos. os 
quais eram amarrados dentro de trouxinhas de pano e depois cozidos em 

águas com plantas que lhes davam cor. 1areela, casca seca de cebola e 
capim melado produziam ovos de três tons de amarelo: a batata da cebo
linha vermelha produzia ovos vermelhos. Depois do cozimento. tirava-se 

a trouxinha e as folhas, e obtinha-se belos ovos decorados para serem 
comidos no café da manhã de Páscoa. 

Ah! A manhã de Páscoa! . a \'éspera. ｡ｾ＠ crianças tinham feito 

seus ninhos. com palha Oll cap im. ninhos enfeitados com pétalas de flores 
e papel colorido picado. escondidos no jardim. O despertar na manhã de 
Páscoa era uma loucura: corria-se para fora de casa ainda de camisola. a 

procurar o que o Coelho deixara. No ninho sempre havia alguma coisa, 
mas havia coisas, também. escondidas em lodos os cantos possíveis. 

Acontecia de a cesta da geme estar escondida dentro do galinheiro (todos 

tinham galinheiro. nessa época), e aí havia ou tra surpresa: as galinhas 

branca.;; (""lavam azuis, ou verdes, resultado de paciente trabalho dos pais. 

durante a noite. que lhes pintaram as penas com ani lina. Nós não tínha

mos vacas . mas nas casas onde haviam, as partes brancas do pelo delas 
também eram coloridas com anilina, c tudo aquilo criava um encanto 

muito grande nas nossas mentes infan tis. Era um ser maravi lhoso, esse 

Coelho' 
Nas manhãs já frias de abril, voltávamos para casa com as 

｣･ｳｴ｡ｾ＠ cheias de ｣｡ｳｱｵｩｮｨ｡ｾ＠ e alguns espetacu lares chocolates (chocolate, 
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na época em que eu cresci, s6 era comido no Natal e na Páscoa) , que 
eram contados e divididos igualmente entre lodas as crianças. la-se à 
Igreja, a seguir, à missa das nove, e o ar rino e já fri o de abril eslava 10-

talmente impregnado de uma profunda magia, e a gente não via a hora de 
voilar para casa para começar a comer as guloseimas. Primos vinham 

brincar. nessas tardes de um tempo em que a Páscoa era tão maravilhosa, 
e a gente criava cenários fantásticos nos gramados verdes. onde os coe

lhinhos de chocolate e os ovos eram personagens. 
Ah! Que pena que o espaço está acabando' Quamo, quanto 

ainda queria fa lar sobre as amigas Páscoas ' Mas acho que já foi poss ível 
ler uma idéia de que elas eram muito diferentes da Páscoa que a socieda
de de consumo criou: qual é a graça de levar as crianças às Lojas Ameri
canas para escolher seu tipo de ovo preferido? Onde ficou a magia da es
pera e do Coelho? 

o Maravilhoso Cinema Caseiro 

Eu sou uma tarada por televisão. Gosto tanto de televi são que 
me obrigo a ter horário para desligá- Ia e para ligá-la, caso contrário fico a 

olhar para ela indefinidamente, assistindo a toda a programação, e sempre 

querendo ver mais. Minha hi stória com a televisão é antiga: vi-a pela 

primeira vez quando cri ança, no cinema! 
Lembro-me bem daquele domingo à tarde, no saudoso Cine 

Garcia, quando passou um filme de Jerry Lewis, e no fi lme, Jerry Lewis 
contracenou durante alguns minutos com uma televisão! É claro que eu 

não sabi a que o nome daquilo era televisão, mas o objeto deixou-me to
talmente encantada. por representar um cineminha que se poderia ter em 

casa, e duma outra vez falarei da minha fascinação pelo cinema. a segun

da paixão do começo da minha vida. depois dos li vros, é claro. 
Bem, cu hav ia visto uma televisão no cinema. e acreditara que se 

trata va de um cineminha particular, só que aquilo era uma coi sa para os 
Estados U nidos, nunca chegar ia ao in teri or conservador e atrasado de 

Blumcnau - a fascinação estava longe. estava fora dos sonhos imaginá-la, 

HLl"I\IENAl' E\I CA UER1IoOS • Tomo XXX I X · N. 05 · ｾ Ｑ ＺＺＱＮＱ Ｐ＠ 1998 22 

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Fereira da Silva - Blumenau - SC



Crônicas do Quotidiano 

um dia, na nossa própri a sala-de-estar. Mas min ha imagin ação muita 
fantasia teceu em torno da idé ia nova. 

E. de repe nte, antes que eu ti vesse ousado sonhar, e la apareceu 

de verdade nas nossas vidas ' Foi na mi nha adolescênc ia, quando um 
prime iro viz inho resolveu comprar o prime iro apare lho de te levisão da 
região. Aqui lo estava muito além das nossas expectat ivas de progresso, e 
hou ve um a c rítica geral na rua. o vizinho sendo chamado, por bai xo dos 

panos, de exi bido . e nquanto acho que, lodo o mundo morri a de in veja por 
não comprar um també m. As c ríticas ao vizinho cresceram, princ ipa l
mente quando ele leve que abrir um aceiro até o m OlTO próx i mo da sua 
casa. c lá e m cima espetar uma ante na espinha-de-pe ixe em imenso bam
bu, num trabalh ão danado. que lhe re ndeu uma te la cheia de pontos que 
trem iam, c, às vezes, formavam a semi -i magem de a lguma coisa . Nossos 
adu ltos achavam que aquilo era uma bobagem. principalmente ao ver o 
pouco resul tado de todo aque le acei ro e aq uela antena, ｭ｡ｾ＠ eu morria de 

vontade de ir na casa do viz inho dar li ma espiada. Como o vizin ho nunca 
abriu sua sala para os te lev izinhos que em breve se to rnariam moda, tive 
que ｣ｾ ｰ ･ ｲ ｡ ｲ＠ mais um pouco para ver uma te levisão de verdade. 

Fo i e moc ionante deparar-me frente a fre nte com o ci nem inha 
que um dia vira no ci nema! Foi e m 1966. e e u ti nha 1-1- anos. Foi lá na 
Pra ia Grande de A rmação. para onde t í;, hamos nos m udado. no aparta
menlO de um vizinho. Posso rev iver agora a e moção daquele d ia. ao re
Icmbrá-Io' No mo rro daqu c la pra ia ficava a re pe lidora do Canal 6, de Cu
ri ti ba. de modo que a imagem e ra lima beleza! E. na te la. de cara na pri 
me ira vez, li ma grande mestra: Regina Duarte! Era uma nove la da qual 
não lembro o nome. e devo tê-Ia ass istido durante uns 15 minutos, mas 
aqu ilo mudava rodas as minh as perspectivas de mundo e de vida. Com a 
te levisão . o fantásti co c inema podi a, mesmo. ent rar na nossa casa! 

Naquele verão. c u c mi nha irmã Margarct faz íamos qualquer ne
góc io para que me u pa i e minh a m ãe nos deixassem, nos domingos à tar
de, ir até a vc nda do seu Dóro. assist ir ao absolutame nte sensac ional. ma
ravilhoso e fantástico programa da Jove m ｇｵ ｡ ｲ ､｡ ｾ＠ Mes mo agora. depois 
dos 40 anos, sei o quando aq ui lo fo i maravilhoso e fantástico, o quanto 
fui priv ilegiada na vida' 
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o lcmpo passou. e as pessoas foram comprando televisões. 
Quem ainda não tinha. comprou para a Copa do Mundo de 1970. o gran
de momento de minha juventude, um dos mai s maravilhosos da minha 
vida. E o maravilhoso ci neminha que eu vira, um dia, num filme de Jerry 
Lcwis, trouxe "na hora", via saté lite, para dentro das nossas casas. lodos 
aqueles fantásticos gols de Jairzinho, sem contar os de Pelé e do resto da 
Seleção de Ouro, que ganhou a Copa e nos deixou, a nós. brasileiros. bê
bados de alegria e de civismo por muito tempo. A emoção não teria s ido 
a mesma sem a televisão. 

Foram momentos marcantes da minha vida, e muitos out ros teria 
para contar. mas o espaço cstâ acabando. Devo repetir o que disse no co
meço: ｾｯｵ＠ uma tarada por tclcvisflo. De tudo ela nos oferece: noticiários, 
filmes. novelas. reponagens. programas esponivos. sem contar que é um 
verdadeiro cinema. desde que nos demos ao trabalho de irmos até uma 
locadora buscarmos algumas fitas. Como não ser-se tarada por um objeto 
tão maravilho.!:.o. que co loca o mundo e a imaginação à solta, dentro da 
nossa casa, com a mesma magia que era. ames. ir-se aO cinema? Como 
seria possível, hoje. vivermos sem O nosso cineminha doméstico? 

V ocê S:.tbia que a primeira SI.!S
sào cincmalugnífica de Blullle

nau rcali7ou-sc no Tcalro Frohsinn il 
9 de ｡ｧｯ ｾ ｬｯ＠ dI.! 1900 e kvoLl os us
sistentes ao úelírio. Era o ci nema 
Che!!<U1do n B lumcnuu com toda a 

sua magia c encantamento. capaI úe 
faLer com que as figuras se movam 
na tela para espanto do público. A 
crôn ica registra que despertuu gran
de adnmação "a nnturalidade do rel;
pingar (Ia água numa cena em que 
alguns cavalos nadavam no ri o", 
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Comércio 
Antigo em 
Blumenau 

Texto: 

ALFRUJ I,U/Z 
BAUMGARTEN' 

Na década dos anos vinte as principais 
lojas de tecidos e armarinhos de Blumenau eram a 
Casa Peite I' , Arthur F. Hoeschl (depois Casa Willy 
Sievert) e a Casa Domingos Borba. A mais bem 
sortida e de melhores preços era a Casa Peiter. 
onde comecei como aprendi z, e mai s tarde balco
nista e montador de máquinas de costura da marca 
"Gritzner", importadas diretamente da Alemanha. 
A loja era ligada por uma porta interna à loja de 
João Kersanach, especializada em artigos masculi 
nos. 

Era na Casa Pe ite I' onde as costureiras e 
os alfaiates compravam scus aviamen tos. Era fre
qüente algum profissional aparecer com um peda
ço de pano à procura de botões. linhas. forro e fit as 
que combinassem na cor. Porém os grandes fre
gueses eram os colonos do interior do município, 
que em geral vinham uma vez por ano à cidade 
para fazer suas compras. Compravam peças intei
ras de brim ri scado para calças. mescla para cami
sas de trabalho. algodão cru e mori ns. Se estavam 
programados casamentos, bati zados ou primeira 
comunhão (confirmação). eram adquiridas as rou
pas apropriadas. E c laro que essa freguesia era 
disputada pelas outras lojas, porém a Casa Peiter 
era a preferida. 

Os colonos vinham em suas carroças que 
eram deixadas na Casa São José. onde também 
faziam as refeições e muilas vezes pernoitavam. 
O ambiente lembrava cenas do velho oeste ameri
cano. mostradas em fi lmes bang-bang. À esquerda 
da Casa São José fi cava o prédio antigo da Casa 
Moellmann. À di re ila. a li vraria do Sr. Carl Wahle . 

• Colaborador da ｒ｣ｶｩｾｬ｡＠ "'Blul11cnau em Cadernos". 
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Mais adiante exiMiam duas casas gem inadas onde moravam as 
famí lias dos Professores Weinen c Max Kreibieh . ambos do Colégio 
Santo Antônio. Kreibich era craque de futebol. na posição de beque 
(lagueiro). Jogava nos times "Tamandaré" dos Padres Franciscanos, diri
gido por Frei Joaquim. e no "Espone Clube Bra;il ". Nos mesmos dois 
times jogavam ainda os irmãos Sada. Emílio, companheiro de Max, na 
zaga. André no ataque. e Mário na ponta esquerda. Num jogo contra O 

rival "Blumenauense", André disparou um chutc tão rorte que O goleiro 
ｂｯｮｮ｣ｬｬＱ｡ｳｾｯｬ＠ derendcu, c<Jinclo ､･ｾｬＱＱ｡ｩ｡､ｯＮ＠ Em conseqüência teve que ser 
operado para retirada do baço. No colégio. Frei Joaquim jogava futebol 
com os alunos. Arregaçanl a batina, amarrava COI11 o cordão do cinto. e ... 
lá vai bola. 

Voltando aos ncgócios. Com o ｣ｲ･ｾ｣･ｮｴ｣＠ aumcnto da concorrên
cia. que chegou a interceptar os colonos na entrada da cidade. a Casa 
Pcilcr tomou uma iniciativa genial: contratou um viajante conhecedor de 
IOda a colônia, que munido de um mostruário completo fazia a venda di 
re tamente aos colonos. Posteri ormenre as encomendas eram enviadas, e 
ell, em compan hi a do viajante, no carro da firma. fazia a entrega e as co
brallça.\. Essa" viagens em geral demoravam mais que um dia. Nessas 
oca'liões pernoitávamos em casa de um colono, onde sempre romos bt:rn 
recebidos e servidos COI11 pão de milho. manteiga. queijo, lingüiça, pre
ｾｵｮｴｯＮ＠ ludo feito em casa. 

Um caso marcante aconteceu um dia na loja. Depoi s do expedi
ente, a casa tin ha que ser posta e m ordem. No balcão, montanhas de pe
ças de lecidos, muitas desenroladas. ti nham que ser enroladas e reco loca
das em seu devido lugar nas pratele iras. No meio dessa desordem fo i en
contrada uma carteira recheada de dinheiro. Nisso bateram fortemente na 
porta. Era o dono da carteira. Estava muito nervoso e nem agradeceu a 
entrcga da carteira. Mais urna \"cz ficou constatudu é.l razão do ditado ale
mão: "Undank ist des Mcnschen Lohn" (Ingrat idão é o pagamento dos 
homens). 
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História 
& 

Histor iografia 

Pomerode: 
a criação 

de uma 
cidade 
turística 
através da 
reinvenção 

de suas 
tradições· 

Texto: 

ROSELf ZI,\L\1E" " 

Nos últimos anos temos visto o surgi
mento de muitas festas municipais em Santa Ca
tarina. Estas manifestações têm proporcionado 
verdadeiros espetáculos. cujos destaques ficam 
por conta do processo de criação e recriação da 
história, da cultu ra c das tradições que os habi
tantes de cada município fazem para esta ocasião. 
A caela edição festiva. dá-se o envolvimento dos 
diversos segmentos sociais na festa. bem Como 

percebe-se a parceria entre o poder público e pri
vado trabalhando em conjunto para levar a ereito 
a festa do município. Mas estas festas não são re
alizadas exclusivamente para a população local. 
São fcitas para atrair O turismo ao estado. c já 
constatou-se nos últimos tempos a importância 
deste setor na economia cararinense. 

O sucesso destas festas advém do fato do 
Estado de Sama Catarina ler sido povoado e colo
nizado por diferentes grupos de imigrantes ao 
longo de sua história. O fator da diversidade geo
gráfica. associado ao fator cultural dos grupos 
étnicos que po\'oaram as mais diferentes paisa
gens catarinenscs . tem contribuído para transfor-

o texto baseia-se na lese de ｭ･ｾｬｲ｡､ｯ＠ derendida em outu
bro de 1997 no Programa de Pós-Graduação em Hislória da 
Universidade Federal de Sanla Catarina. intitulada: 
"Pomerode. a cidade mais alemii do Brasil", As malllresla
･ｾ＠ de germanidadc em uma fesla ICUlo-brasileira. Agrade
ço pelo apoio c incentivo recebidos dos prorc<isores da Pós
Graduação em HI<itória da UFSC . em especial de Valbcrto 
Dirck.scn, Maria Bcrnardclc Ramos Flores. João Klug c 
Henrique Pereira Oliveira. bem como dos proressores do 
curso de História da FURB: Sueli M. V. Petry, Lui? Ven
delino Co lambI c Antônio Carlos Gütler. 
* Mestre em História do Brasil, pela Universidade Felleral 

de Santa Catarina. 
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mar estas regiões em potencialidades ｬｵｲ￭ｾｬｩ｣｡ｳＮ＠ E C0l110 potencialidades 
turísticas . cada uma destas regiões tem criado sua identidade cultural para 
\'cnder a sua imagem aos outros, neste caso. aos turistas. 

E a história também tem-se preocupado e111 ampliar suas 
abordagens para toda atividade c manifestação humana, pois "Tudo tem 
umu história" I, até mesmo as festas. Neste sentido, percebemos que a 
historiografia nacional:! está most rando a diversidade étnIca e cultural do 
Brasil e ao mesmo tempo. o estudo das festas municipais tem encontrado 
espaço na ｨｩｾｴｯｲｩｯｧｲ｡ｦｩ｡＠ catarincnse. preocupado em historiei/ar estes 
acontecimentos recentes. Muitos pesquisadores têm-se debruçado sobre o 
｡ｾｳｵｮｴｯＮ＠ e já contamos com s ignificativa produção. C0l110 é o exemplo do 
li\TO "Okrobe/fesr: IIIrismo, fe.'iUl e cIlllllrlll10 es/açiio do chopp 0' de Ma
ria Bernardetc Ramos Flores. Porém. há muito a pesquisar sobre o tema. 
É neste sentido que o artigo aqui apresentado está centrado: abordar a 
Festa POll1crana, ou seja, a festa municipal ele ｐｯｭ｣ｲｯ､･ｾＮ＠ município do 
Vale do ltajaí. cuja festa não é comemorada em olHubro. mas sim em ja
neiro, durante a temporada de verão. 

A criação da festa Pomerana está inserida no desenvolvi
mento da política estadual de incentivo ao turismo, iniciada em 1983. de
nominada de Plano de Desenvolvimento Turístico do Estado de Santa 
Catarina. Desde então, o ｩｮｶ･ｾｴｩｬｬｬ･ｮｴｯ＠ turístico iniciado no município 
tem-se mostrado como uma alividade rentável, capaz de gerar empregos. 
divisas e desenvo lvimento regional. Como mividade econômica. a festa 

I BURKE. Peter (org.). A e.\'("/"ira da hisrória: novas perspectivas. Trad. rvlagJa Lopes. 
São Paulo: Editora da Univcro;idadc Estadual Paulista. 1992. p. J J. 
2 Como por cxcmplo o IIHo dc DEL PRIOR!::. Mary Fe.'Iws (! 1/1opillJ 110 BraJil coloni
al. São Paulo: Brasiliense, 199-1. 
ｾ＠ O município Jc Pomerodc está situado no Vale Jo lt<lJaí. nordeste Je Santa Catarina. a 
:'3 Km de BJumc:nau. maior cidade Ja regiflo. Florianópolis, capit;)1 do Estado, fica a 175 
km de Pomcrodc. É uma cidade de colonilnc;ão alcmã. cujos primeiros habitantes chega
ram às margcns do Rio do Testo em 1861. proceJentcs dc divcrsos Estados Alemães. 
porém a maiona deles vieram da regiJo da Pomcrãllla. Porncrâllla: antiga província 
prussiana situaJa no norte tb Alemanha às margens do J\ lar Báltico. No pn\snJo roi 
ocupada por povos es lavos e gcrmâniços c após a Segunda Guerra J\1undial roi dividida 
no Estado Alemão de Med..lcmburgo (ao oeste do .. in Oder) e cm tCrrltório polonês (ao 
Ic;.;tc do rio Oder). 

--
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municipal tem consolidado o investimentos de pequenos e médios em
presários, tanto no setor secundário como no setor de serviços, além de 
ter incentivado o desenvolvimento do trabalho informal. através da pro
dução artesanal de vário produtos típicos da cultura alemã. Assim, ob
servamos que o turismo. uma atividade do setor terciário, dinamizou a 
economia do município, colocando para o mercado consumidor a produ
ção dos setores primário. sccundário e de :-,erviços de Pomerode. Ne te 
sentido. o turismo serviu de elo entre o mercado de produção e o merca
do consumidor, e reside aí a importância de ·te etor. tanto na economia 
regional quanto na economia nacional e mundial. 

Além do evento ter-se transformado em um investimento 
econômico para os setores produtivos. a festa municipal também deve ser 
analisada como um processo de criação cultural e rcinvenção de tradi
ções. A sua autoria é assumida por um grupo de pessoa que está reunido 
de. de 'ua primeira edição em uma Comissão Organizadora. Esta comis
são aproveitou-se do fato de Pomerode estar situada em uma região de 
colonização alemã. conhecida como "Vale Europeu". c organizou a festa 
com toque da cultura alemã herdada dos antepassados pomeranos para 
garantir a presença dos pomerodenses na festa, bem como a visita de tu
ristas que queriam conhecer estas tradiçõcs. 

O ambiente festivo foi deliberadamente compo to pelo or
ganizadores com elementos culturais como o folclore. gastronomia e mú
sica alemã. e o sucesso do evento tran formou a festa em tradição no ca
lendário municipal. permitindo sua inclusão no roteiro turí tico de verão. 
A proposta da festa municipal é de promover um retorno às origens, e por 
isso ela foi construída a partir de vários elementos retirados de várias 
práticas culturais e apresentada de uma nova maneira ao público especta
dor. Assim. o evento foi estruturado com atrações escolhidas entre as tra
dições. u. os e costumes para refletir a cultura e germanidade pomeroden
se . Para compreender o proces o desta nova trad ição baseamo-nos na 
obra "A invenção das tradições" de Eric Hobsbawn: 

"Em pOllca pa/m·ras. elas são reações a situações /lavas que 011 

aSSUlltem a forma de referência a sifllações anteriores. Oll eSTabe
lecem seu próprio passado atral'és da repetição quase que obri-
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gatória. É o contraste entre as COllstantes ml/danças e inovações 
c/o mundo moderno e a TenTativa de estruturar de maneira imutá
vel e invariável ao menos alguns aspectos da vida social que torna 
a 'il1\'ençiio das tradições' um aSSl/nto tclO interessante para os 
estlldiosos da história contemporânea . .. ｾ＠

A ｦ･ｾｴ｡＠ municipal resultou então de um processo de criação e 
também de invenção cultural obre o modo de vida pomerodense. Quan
do descrevemos sobre o modo de vjda de um povo devemos levar em 
consideração sua cultura. Neste entido, queremos lembrar que a defini 
ção de cultura é imprecisa, segundo Peter Burke, em sua obra "A cultura 
popular na Idade Moderna ,,5. Porém, por não ler contornos definidos, ela 
(a cultura) está em constante processo de construção e reconstrução, de 
invenção e reinvençã06

. Neste contexto de criação são combinadas várias 
épocas da história, vário elementos culturais, vários imaginários, repre-
cntações e imagens do passado que são presentificadas no ambiente da 

festa. esta composição há espaços para o genuíno. o autêntico, e tam
bém para o inventado. Esta foi a maneira enconrrada pela Comissão Or
ganizadora em trazer o passado para o presente e dispor todas estas atra
ções em espetáculo que representa a cultura e o lazer pomerodenses e ao 
mesmo tempo expõe esta cultura como mercadoria, consumida pelos 
participantes que se transformam, em maior ou menor grau, em persona
gens vivos da história local. 

A Festa Pomerana é assim apresentada e vivenciada como 
uma tradição e, ao mesmo tempo, é uma criação e uma invenção, pois 
fundamenta-se sobre a tradições pomerodenses. Em seu repertório de 
atrações são apresentadas tradições criadas no tempo da colonização, 
como as sociedades de caça e tiro com uas competições e desfiles. O 
trabalho de desbravamento das mata é rememorado nas competições do 
lenhador e serrador e um antigo meio de transporte é relembrado através 

4 HOBSBA WM, Erie. Introdução: a invenção das tradições. In: __ e RANGER. 
Tercncc. A ;l1vençüo das tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1984. p. 10. 
S BURKE. Peter. A culru/"CI popular na Idade Moderna .. São Paulo: Cia das Letras, 
1989. p. 25 . 
fi FLORES, Maria Bernardete Ramos. Okrobelfesr; turismo. festa e cullura na ･ｾｬ｡￣ｯ＠ do 
chopp. Florianópo lis: Letras Contemporâneas. 1997. p 13. 
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dos passeios de carros de mola. Algumas tradições em desuso foram rea
nimadas como os grupos folclóricos e suas danças, as músicas e os pratos 

típicos. Outras tradições foram criadas a partir do contexto da festa, como 
os trajes típicos. a competição de fisgar o pescador e o uso acentuado das 
cores azul e branco, como um elo de ligação com a Pomerânia. 

Durante a apresentação deste conjunto de tradições em atra
ções na festa. as noções de tempo, história e memória são manipuladas 

conforme a disposição e o interesse da Comissão. Por sinal, a Comissão é 

integrada por indivíduos que ocupam cargos de direção e poder no muni
cípio e. em geral, participam do mesmo nível social e cultural. A direção 

dos trabalhos desta Comissão estão orientados para envolver a comuni

dade na preparação e participação do evento. desde a família até a socie
dade de caça e tiro. 

Outro elemento importante a ser lembrado para este mo
mento é a frase "Pol1lerode, li cidade mais alell1cl do Brasil", criada 

como a imagem que renete a identidade cultural do Illunicípio. Esta 
identidade foi construída para fins turísticos e estabeleceu-se como uma 

idéia-força mantida pelos governos municipais desde 1983 até os dias 
atuais. Em vista desta frase. houve um grande investimento na recupera

ção do patrimônio arquitetônico enxaimel. na urbanização e embeleza

mento de praças e ruas, bem como na realização de concursos para eleger 
o jardim mais bonito do município. Houve também o revigoramento 

cultural como estímu lo para a preservação da cultura alemã em geral: 
idioma. dialeto pomcrano, música, gastronomia, folclore. disposição ao 

trabalho etc. Estas especificidades são tomadas como qualidades positi
vas e fazem parte dos discursos de abertura da festa municipal. bem como 
dos prospectos de propaganda de divulgação do evento e do município. 

A Festa Pomerana funcionou tanto como um meio como 

tamhém um fim para o desenvolvimento do trabalho de valorização das 
tradições existentes e incentivo à retomada de certas práticas culturais em 

､･ｳｵｾｯＮ＠ Mas este revigoramento cultural. estimulado pelo Governo Mu
nicipal c também pela Comissão Organizadora, não visou somente a festa 
municipal. Esta recuperação cultural assume outro aspecto, quando lem
bramos que vivemos em uma sociedade con temporânea onde as frontei

ras dos países estão se dissolvendo pela economia globalizada. pela rápi-
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da troca de informação entre diferentes grupos de pes oas, e a cultura, 
cada vez mais homogeneizada, reflete o atual mundo globalizado através 
dos hábitos, atitudes e estilos de vida mundializados7

. 

Estamos assi tindo , no final deste século, a uma cre cente 
integração global através da economia e da informação, mas também a 
um crescente movimento de afirmação da diferenças, da diversidades 
culturais. Neste mundo globalizado abrem-se espaços para as singulari
dades culturais. em contraposição à homogeneização da cultura8

. O revi
goramentp cultural pomerodense pode ser visto então como um modo de 
sobrevivência cultural, mas também como um modo de estar integrado ao 
mundo atual. 

Quando a Comis ão Organizadora preparou o evento da festa. 
seguiu as orientações dos planos estaduais de incentivo ao turi. m09

• que 
estavam convergindo para atender a dois movimento. mundiai ' em ação: 
o turismo em ma ' 'a e das afirmações das diversidades culturai . Dentro 
deste contexto foi construída a Festa Pomerana. e eguindo a lógica do 
mercado, a fe ta foi criada como sendo um atrativo cultural capaz de 
atrair o turismo. Em outras palavras, criou-se um novo mercado onde a 
principal matéria-prima em exposição e à venda é a cultura teuto
brasileira pomerodense. e esta é consumida tanto pelos habitantes como 
pelos turi tas. Desta forma, percebemos a combinação de duas ações 
mundiais reunidas em um . ó propósito. 

O e tabelecimento da Festa Pomerana no roteiro turístico do 
verão catarinense tem contribuído para a interiorização do turismo no 
estado, cumprindo a sim uma das metas dos planos turísticos dos gover
nos estaduais. Para Pomerode, a festa é um evento de conotação turística, 
econômica e de revivência cultural. mas também é um reflexo da mu
danças sociais e econômicas que o município está experimentando nestes 

7 OLIVEN, Ruben George. A parre e o TOdo: A diversidade cultural no Brasil-nação. 
Petrópolis : VOLes. 1992. p. 135. 
8 GUA TT AR!. Félix : ROLNIK. Sueli . Micropolítica: carlografias do desejo. 2. cd .. Pe
trópolis : Vozes. 1986. p. J5 -24. 
l) Destacamos os plano!>: Plano de Desenvolvimento Turístico do ESlado de Santa Cata
rina (J 983-1986). Plano Santa & Bela Catarina (1987- J 990). Plano de Turismo Qualro 
Estações (1991-1994) . 
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últimos anos. Por meio da festa municipal foi observado o crescimento 
econômico e o revigoramento da cultura alemã no sentido de afirmar 
Pomerode como um município autônomo no Vale do Itajaí. Com sua tra
dição industrial, o município apresenta muitas paisagens rurais integradas 
ao espaço urbano, e as expressões culturais de seu povo vão se alterando 
em conformidade com o ritmo do desenvolvimento do mundo contempo
râneo, que está em pleno processo de globalização. Neste processo, a 
economia e a cultura operam imultaneamente nas transformações histó
ricas e convivem em uma riqueza de pluralidades que constituem os há
bitos de vida de uma sociedade. 

Festa Pomerana - 1986 

BLlI\lE Ali ｅｾｉ＠ C \DER OS - Tomo XXXIX - N. 05 - Maio 1998 33 

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Fereira da Silva - Blumenau - SC



Pesquisas 

& 
Pesquisadores 

Hercílio Luz 

e a Reforma 
do Palácio 

do Governo 
(1894-1898)* 

Texto: 

FABIO ADRIANO 
HERING"* 

"Soffrendo ainda as conseqüências da 
revolta, que constituiu nesta capital a sede de 
seu governo, o Estado de Santa Catharina con
fia commigo que, na ampla esphera das vosas 
attribuições constitucionaes, encontrareis recur
sos sufficientes para o eu reerguimento moral e 
material." I 

Com estas palavras, Hercílio Pedro da 
Luz, eleito governador do Estado de Santa Ca
tarina a 8 de setembro de 1894, "pelo suffragio 
directo do povo catharinense,,2, se dirigiu ao 
Congre so Representativo do Estado, em 27 de 
julho de 1895. Referia-se ele às feridas da re
volução de 1893, que havia transformado signi
ficati vamente o mapa político e social catari
nense. 

Hercílio Luz havia ido um dos 
principais atores de te processo revolucionário. 
Constituiu-se assim como lima liderança no de-
enrolar daquele processo, no seio do Partido 

Republicano Catarinense. E foi, desta manei
ra, indicado por aquele partido como candi
dato a Governador para as eJcições de 

>, Este ensaio só teve condições de ser realiLado graças ao 
apoio institucional do Museu Cruz e SousaIMuseu Histó
rico de Santa Catarina e da Fundação Catarinense de 
Cultura. Gostaríamos de agradecer, também, à orientação 
do Prol'. Dr. João Klug e à colahoração da colega Anelo
re Siewerl. 
** Acadêmico do curso de graduação em História da 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
I LUZ. Hercílio Pedro da. Mensagem apresentada ao 
Congresso Representativo do Estado de Santa Catharina. 
Proferida em 27 de julho de 1895. Arquivo Público do 
E tado de Santa Catarina. 
2 ih . idem . 
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1894.3 Não é de se estranhar, dado o contexto que o levou à proeminên
cia política, que fosse em seu governo proposta, com ampla aceitação, a 
mudança do nome da capital. E que com o reconhecimento político e po
pular granjeados, . e dirigisse ao Congresso Representativo com um pro
jeto de governo bastante ousado. 

Na Mensagem de 1895, são citadas, dentre outras obras a serem 
executadas no decorrer daquele governo: linhas telegráficas, a estrada de 
ferro que partiria do porto de Itajaí em direção ao planalto de Lages 
(concluída, apena parcialmente, muito mais tarde), inúmeras estradas ｾ＠

"as artérias do pOVO,,4 . a con. trução de um lazareto e da cadeia pública, 
obras no edifício da Capitania dos Portos, consertos no Teatro Álvaro de 
Carvalho e, ícone maior destes quatro anos de "Governo Republicano", a 
reforma do antigo Palácio do Governo. 5 

Em 1893, o antigo casarão do Governo, "construído lá pelos idos 
de 1770 ou 1780,,6 , foi palco de alguns dos mais encarniçados aconteci
mentos da Revolução Federalista. Oswaldo Rodrigues Cabral nos fala de 
3 mortes em seu interior7 

, e o Jornal do Comércio de 5 de agosto de 
1893 que suas paredes teriam ficado crivadas de balas8 

, durante as con
tendas pela posse de uas dependências: corno se quem o conquistasse 
fincasse uma bandeira definitiva pela posse do Estado. 

Buscavam o Executivo e o Legislativo, então, demarcar a passa
gem daquele pa sado recente, quando Desterro havia sido, por quase um 
ano, a Sede do Governo Provisório Federal da República, para os novos 

3 PIAZZA, Walter Fernando. Santa Catarina: sua história. Editora Lunardellil Editora da 
UFSC, Florianópolis , 1983. 
4 LUZ, Hercílio Pedro da. op. cil. 
5 ESlas obras encampadas pelo governo Hercílio Luz estão amplamente doeumentadas 
em: LUZ. Hercílio Pedro da. op. cil. e Ofícios da Secretaria de Terras. Coloni;;acão e 
Obras Públicas para o Palácio do Governo - 1894-1898. Arquivo Púhlico do Estado de 
Santa Catarina. 
6 SOUZA, Sara Regina Silveira de. A prcscnca portuguesa na arquitetura da Ilha de 
Santa Catarll1a - séculos XVIII e XIX. FCC, Florianópolis , 1981 . p. 138. 
7 CABRAL, Oswaldo Rodrigues . História de Santa Catarina. Lunardelli , Florianópolis. 
1970. p 262. 

GOMES, Manoel. Do Palácio Rosado ao Palácio Cruz e Sousa. 2a. edição, Governo 
do Estado de Santa Calarina, Florianópolis, 1980, p. 45 e 46. 
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tempo de governo.9 Assim, Florianópoli foi "construída", dentro da
quele projeto estadual, na perspectiva modernizadora própria ao. primei
ros governos republicanos; e a reforma do Palácio do Governo foi enca
rada como a mais representativa deste processo. 

Segundo Sara Regina de Souza, o Governador Hcrcílio Luz em 
pessoa encaminhou o início das obras: 

"Por intermédio do Sr. Joaquim Manoel da Silva, comerciante em 
Florianópolis, o governador Hcrcílio Luz ficou conhecendo tra
balhos de uma equipe de Montevidéu que viera a esta capital para 
con. truir a re idência do citado homem de negócios. 

"C· ·)· 
"A casa magnífica do Senhor Quinca Manoel chamou a atenção 
do governador ( ... ), que, a seguir, tomou as providência necessá
rias para mandar buscar a equipe ( ... ) para reformar o Palácio do 
Governo.'dO 

Esta equipe era composta por uruguaios descendente de italianos 
e por italianos que vieram em bu ca de trabalho no Brasil. Isto está muito 
bem documentado nos ofício da Companhia de Terras, Colonização e 
Obras Públicas" , dado o hábito destes operários de trocarem suas horas 
de serviço por passagens para sua terra natal: 

"C .. ) cumpre-me communicar-vos que ( ... ) dos operários que tra
balharam nas obras de palácio, verifiquei que o de nome JO'é 
Paletti, Gabriel [Sielva], Gervásio Cuneo, Máximo Piculi, Pedro 

9 OLIVEIRA. Luiz Henrique Pereira. Emblema do novo: Desterro no passado. Inédilo 
(gentileza do aulor). 
la SOUZA, Sara Regina Silveira de. op. cil. p. 151 e 152 
11 A Companhia de Terras, Colonização e Obras Públicas do Estado dc Santa Catarina 
era a responsável direta pelo repasse de verbas para os funcionários empregados nas 
obras do Palácio, e para os fornecedores de objeto, artefatos e matérias-primas; seu 
diretor, na época, era Emílio Gallois. 
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[ ... ] e Alberto Pifarreti. teem direito a pa sagem de primeira classe 
, M 'd' ( )"'" ate ontevl eo ... -

Em outro documento, há uma referência a uma viagem à Europa, 
a ser efetuada pelo senhor Gabriel Sielva, com valor correspondente a 
"10 acada feitas para a obras do ( ... ) palácio". 13 

Dada a inexistência de ofícios da Secretaria de Terras. Coloniza
ção e Obras Públicas que indiquem a abertura de concorrência pública 
para a execução da obra - rotina comum para as outra obras do mesmo 
período - e o fato do contrato de trabalho desta equipe, como mostra o 
ofício de 17 de dezembro de 1896, assinado pelo diretor Emílio Gallois, 
ler sido celebrado "com o Dr. Governador por intermédio do cidadão 
Joaquim Manoel da Silva,·14 , somos levado ' a pensar que Hercílio Luz 
tomou a reforma do Palácio quase como um projeto pessoal. 

Talvez como um reflexo de atitudes deliberadas do então gover
nador, para ver executadas com a maior presteza possível as obras do 
Palácio. em 19 de novembro de 1896 elas foram , uspen 'as por determi
nação judicial. O jornal O Estado, no dia seguinte. trazia a acu ação de 
que as obra haviam sido suo pensas devido à impossibilidade que o go
verno teria de aldar suas dívida!'.; dado que na reforma ainda se gastaria 
"quantia superior a 700 contos de réis".15 Contra o responsável pela fis
calização e pelo andamento das obra, José Maria dos Santos Carneiro l6 

, 

que havia se negado a obedecer a ordem judicial, a ponto de ser necessá-

11 Ofícios da Companhia Terras. Colonização e Obras Públicas para o Palácio do Go
verno - julho a dezembro de 1896. Ofício n. 690 de 17 de dezembro de 1896. Arquivo 
Público do E. tado de Santa Catarina. 
13 Ofícios da Companhia Terras. Colonização c Obras Públicas para o Palácio do Go
verno - julho a dczcmbro de 1897. Ofício n. 665 dc 13 de novcmbro de 1897, ArqUIVO 
Público do Estado de Santa Catarina. 
ｉｾ＠ Ofícios da Companhia Terras. Colonização c Obras Públicas para o Palácio do Go
verno - julho a dezembro de 1896. Ofício n. 690 de 17 de de7cmbro de 1896. Arquivo 
Público do Estado de Santa Catarina. 
15 O Estado. n. 159 de 20 de novembro de 1896. p. OI. Biblioteca Pública do Estado de 
Santa Catarina. 
Ib LUZ. Hercílio Pedro da. op. cit. 
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ria a força policial para impedir a entrada de fu ncionários nas dependên
cias do Palácio. desfechou o periódico: "0 Sr. Carneiro que vá construir 
Palácios de Papelão". 

O norianista Hercílio Luz assumira, em 6 de agosto dc 1896. pe
rante o Congresso Representativo de Santa Catarin a, cm relação às obras 
do Palácio do Governo. o comprom isso que: " [ aJté o fim do corrente an
no deverão estar concluídas.,,17 Por isso, em dezembro do mesmo ano, ele 
pede que Emilio Galiois em pessoa. Diretor da Companhia de Terras. 
Colonização e Obras Públicas, fiscalizasse o bom andamento das mes
mas. É dele o re lato abaixo, endereçado ao Governador em pessoa: 

"Attendcndo ao convite que me fi7cstcs em officio circular de 
30 de novembro findo, apresentei-me no dia 2 do corrente no 
edifício do palácio em construção afim de proceder a uma visto
ria nas obras em andamento e deliberar-se sobre as pro\'idências 
que se deveria tomar.,,18 

A comissão presidida por Emílio GaJlois. no mesmo ofício, con
cl uiu que, não obstante a decisão judicial, era grande prejuízo aos cofres 
do Estado as obras ficarem paradas e que elas deveriam ser concluídas 
em partes. Devendo o Governo e a Secretaria do Governo. logo que con
cluídas duas salas do pavimento lérreo, no prazo provável de dois meses, 
fu ncionar nelas. Dado o parecer desta comissão, Emílio GalJois recebe, 
em 4 de dezembro de 1896, ordens do Palácio do Governo de retomar os 
trabalhos; tomando o cuidado que as despesas não excedessem "a três 
contos por mcz,,19 . Mas. não obstante o ofício de Emílio Gallois preven-

17 LUZ, Hcrcílio Pellro da. Mensagem apresentada 30 COI1{!resso Representati\'o de 
Santn Catarina em () de agosto de 1896. Arquivo Público do Estado de Snnta Catarina. 
111 OHcios da Companhia de Terras, Coloni zação c Obras Públicas para o Palácio do 
Go\'crno - julho a dClembro de 1896. Ofíc io n. 658 de 3 de dezembro de 1896. Arqui\'o 
Público do Estado de Santa Catarina. 
19 Correspondências do Palácio do Governo para a Companhia de Terras. Colonitacão c 
Obras Púhlicas - 1896. Correspondência de 4 de dezembro de 1896. Arqlli vo Público do 
Estado de Santa Catarina. 
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do a ocupação iminente do Palácio, apenas um ano mais tarde. em 10 de 
janeiro de 1898, a Companhia de TeITas, Colonização e Obras Públicas 
seria a primeira Secretaria a sc in talar "nos compartimento da parte tér
rea da frentc da ala esquerda do palácio em construção,,20 : nas palavras 
de seu Diretor. "afim de tornar-se mais fácil a minha fi scalização e bom 

d d 
. .. .., 1 

an amento o servIço - . 
As obras no Palácio do Governo extrapolaram todos os prognósti

cos de prováveis prazos de entrega das mesmas. Em mensagem apresen
tada ao Congresso Representati \'0 de Santa Catarina. datada de 11 de 
agosto de 1898. quando já e achavam instalados nas dependências do 
Palácio em construção "0 Gabinete do Governador, o Archivo da Secreta
ria e a Repartição das Terras Colonização e Obra Públicas":!:!. diz Her
cílio Luz: "A ' importantes obras do palácio do Governo estão a concluir
se, faltando somente a ornamentação interna de algumas subdivisões 
d'esse importante edificio·,2 1 

. Mas, de fato, ainda em 1899, no governo 
de Felippe Schmidl. cste governador. ressaltando o peso que elas ' ignifi
cavam para os cofres do E<;tado. se referiu à reforma da seguinte maneira: 
"As obras do palácio do Governo vão prosseguindo lentamcnte·, 2.J . 

Não foi empresa da ' maio simples a reforma daquela antiga cons
trução colonial. documcntada em uma gravura de La Pérouse. de 1785, e 
em um quadro do menino Vitor Mcireles. de 1846 :!5 . O jornal O Des
pertador de 24 de setembro de 1884, assim se refere ao estado de con 'er
vação do palácio do Governo. por ocasião dc obras de conserto e limpeza 

10 Ofícios da Companhia de Terras. Colonizacão e Obras Públit:as para o Palácio do 
Governo · janeiro a junho de 1898. Ofício n. 5 de 10 de janeiro de 1898. Arquivo Pú
blico do Estado de Santa CatarIna. 
21 Ofít:ios da Companhia de Terras, Colonização e Obras PúblIcas para o Palácio do 
Governo - julho a dezemhro de 1897. Ofício n, 714 de 17 de deLembro de 1897. Arqui
vo Público do Estado de Santa Catarina, 
22 LUZ, Hcrcílio Pedro da. Mensa!Iem apresentada ao Congre. so Representativo de 
Santa Catarina em II de a!Iosto de 1898. Arquivo PúbliCO do Estado de Santa Catarina. 
11 ib. idem. 
Ｒｾ＠ SCHMIDT, Felippe. Mensagem anre!>entada ao Congresso Representativo de Santa 
Catarina em 10 de agosto de 1899. Arqui\o Público do Estado de Santa Catarina. 
1:1 SOUZA, Sara Regina Silveira de . op. cil. p, 138. 
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mandadas fazer pelo "Excelcntíssimo Sr. Dr. Paranaguá", O então Presi
dente da Província de Santa Catarina: 

"Ainda bem que o Sr. Ex 3
• veio de ânimo fcito a tran formar o 

palácio de uma verdadeira espelunca em uma habitação decente. 
"0 palácio. no estado em que se achava, era uma verdadeira ver
gonha.,,26 

Como programa estilístico a ser seguido para a reForma de 1895. 
optou- e pelo ecletismo internacional, "produto do intercâmbio de in
fluências" próprio à segunda metade doéculo XIX, quando "[o] Neo
classicismo e o Romanti mo, comuns a todo o mundo ocidental, fundi
ram- e ( ... ) numa me cla estilislicamentc múltipla e morfologicamente 
ｩｮ､･ｆｩｮ￭ｶ･ｬＢＮ ｾ Ｗ＠ Como lembra-nos Henrique Luiz Pereira Oliveira: 

"Verdadeiro baile de fantasias dos estilos históricos, o ecletismo 
era também uma afirmação do cosmopolitismo moderno. De ta 
forma a profu ão de estilos, ao mesmo tempo que remete à his
tória, era naquele momento um . inal de 'modernidade' .',28 

Programa difu amente aproveitado pelos primeiros republica
nos, como uma maneira de acentuar o caráter positivista de seus gover
nos. Mas que não Facilitou , de maneira alguma, a empresa idealizada pelo 
Sr. Hercílio Luz e pelos repre entantes do povo calarinense de dar uma 
cara nova àquele velho sobrado colonial. 

16 O Despenador. 24 de setembro de 1884. n.2234. p. 2. Biblioteca Pública do Estado de 
Santa Catarina. A reportagem se refere. de rato. ao palácio que hoje, transformado. ain
da se encontra à Praça XV de novembro . E não à antiga casinhola que serviu de residên
cia a José da Silva Paes. demolida em 1895. Pois a notícia supracitada termina assim: 
"O paltício tem accomodaçf>es bastantes. podendo. talvez. no pavimento lelTco, accom
modar mais uma repartição publica". 
17 VEIGA. Eliane Veras da. Florianópolis : memória urbana . Editora da UFSC: Funda
ção Franklim Cascaes. Florianópolis. 1993. p. 143. 
28 OLIVEiRA, Henrique LuiL Pereira. op. cil. 
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o ntllnero ostcnsi VQ de adornos escu lpidos, platibandas, balaus
tradas, cornijas, falsas colunas, tetos preenchidos com estuque, aplicação 
de papéis de parede em seu interior, uma abóbada constru ída por sob o 
telhado (v isível apenas do interior do Palácio), o uso de pilastras de ferro 
e a confecção de estátuas fize ram com que fosse sobremaneira superado o 
prazo provável de término das obras. Assim como, dado o episódio de 
paralisação das obras descrito acima, redundou em abalo das finanças do 
Estado. 

Ocorreram. durante o ano de 1896, alguns problemas de rachadu
ra, diferenças de nível entre assoalhos - ratos devidos. segundo Emílio 
Gallois, a lima falta de plancjamcnto2lJ 

, e de infiltrações na clarabóia 
insta lada 110 alto do ｴ･ ｊ ｨ｡､ｯ ｾｯ＠ , que contribuíram, também, para que as 
previsões de cntrega das obras fossem por água abaixo. Mas os maiores 
problemas, que redundavam cm assoberbamcnto de gastos e morosidade 
dos trabalhos. eram: a demanda de mmcriais e artefatos não existentes no 
Estado - como mármore de Carrara, gesso, ferragens e demais objetos e 
materiais importados - c a contratação de mão de obra especializada para 
a execução de serviços ainda lidos como inéditos para aquela Santa Cata
rina de fins do século XIX. 

A casa Cesar Mola de Montevidéu forneceu mármores para as 
obras do Palácio, transportados até a capital do Estado pela companhia 
Carlos HoepckeJ1 

; Si lva & Ramos , firma de Florianópolis, intermediou a 
entrega de "ferragens e mais objetos vindos de Montevidéo para as obras 

ｾＹ＠ Ofícios da Companhia de Terras. Colonização e Obras Públicas para o Palácio do 
Governo - julho a dC/.cmbro de 1896. Ofício n. 691 dc 17 de dczcmbro de 1896. Arqui
vo Público do Estado de Santa Catarina . 
. 10 Solução estética c técnica quc. no caso específico do antigo Palácio do Governo, pa
rece tcr sido de. difkil adaptação, dado que até 1910 a clarabóia que encimava o telhado 
era de forma piramidal, reprodu/ind o perfcitamente a forma do tclhado; c não casi nh ola 
de vidro quc hoje se sobressa i no lopa do mesmo telhado . 
. 11 Oncios da Companhia de T erras. Colonização c Obras Púhlit:as para o Palácio do 
Governo - janeiro a iunho de 1987. Ofício 11.238 de 19 de abril de 1897: Ofíc ios da 
Cmnp<lnhia de Tcrras. Colonizado e Obras Públicas para o Palácio do Governo - julho 
a dez.embro de 1897. Ofício n. 516 de 19 de agosto de 1897. Arquivo Púb lico do Estado 
de Santa Catari na . 
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do palácio"'}; Antônio de Castro Gandra forneceu. também. "materiaes" 
para as obras de reforma do Palácio" ; Monteiro e Cia., do Rio de Janei
ro. forneceu móveis e objetos de tapeçaria" : além de outros particulares 
que empreenderam serviços event uais. Tanto pesavam os encargos adua
neiros referenles à estas transações comerciais. que. em 19 de agosto de 
1896, o Palácio do Governo assim se dirigiu ao Ministro da Fazenda. 
Francisco de Paula Rodrigues Alves, no Rio de Janeiro: 

"Achando-se em obras. já bastante adiantadas. o Palácio do GOL 

deste EsL peço-vos que sejam dispensados do pagamlO, de di
reito LOdos os objectos mandados vir para o mmo. Palácio. tal 
como móveis. mOflnorcs. ladrilhos. azulejos. espelhos. tapeça
rias. adornos pa, salas. aparelhos pa, luz. louça, r ], vidros e vi
draças coloridas. gradis. corrimões. porlões de ferro. gesso. terra 
romana. colla c ferragens pa. portas. que sejam endereçadas a 
este govo. ··35 

o que. frustranuo as expectativas do governo catarinense. re
dundou na seguinte resposta, por parte do Ministério da Fazenda: "não 

d d 'd d'd .. 16 po e ser atlen 1 o o vosso pc 1 o ,-
Em 6 de ｡ｧｯｾｴｯ＠ de 1896. na sua Mensagem anual ao Congresso 

dos Representantes do Estado de Santa Catarina. Ilercfl ia Luz declarou 
terem sido de'pendidos. "até o presente. 264:000S000 ré,,'; e que as 

ｬｾ＠ orkios da Companhia de Terras. Colollll:adlo e Ohra ... Plíhilcas rara (J Palál:lu do 
Goyernn - janeiro a junho de IX97. Ofício n. 358 de 21 de junho de IH97. ArqUIVO PÚ
hlico do Estado de Santa Catarina. 
n Ofícios da Comnanhia de Terra.;;. Colonil:acão c Obra:-. Plíblicas p::lra o P::llácio do 
GO\crno - janeiro a de/cmbro de 189R. Ofício n_ 61 de 10 de fcwr"iro de I R9X: ofíCIO 

n. 365 de 24 de outuhro de 1898. :\rquiyo Público do Estado de Santa Catarma 
.q idem. Ofício n. 305 de 1:2 de ｾ｣ｬ･ｬｬｬｨｲｵ＠ de 189R. ArqUIVO f\íbJico tio EstaJo dI! Santa 
Catarina. 
［ｾ＠ Ofícios uo Palácio do Gm·crno para u Mim ... tério da Fel/cnda - 1891 <l 1901. 19 de 
agosto de 1896. Arquivo Púhlico do Estado dc Santa Catarina. 
,,, Ofícios do Ministério do Negócios da Fal:cnda para o Pnhícin do Governo - 1893 a 
1915. Ofício n. 26 dc 19 de selcmhro dc 1896. Arquivo Plihlico do Estado de Sama 
Catarina. 

BLlI\It<.N \l )'.'1 C\I)HtNOS - Tomo XXXIX N. 05 - t-.tlio 1998 42 

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Fereira da Silva - Blumenau - SC



Pesquisas & Pesquisadores 

"obras tem sido retardadas por falta de operários e material, o que tam
bém tem concorrido para elevar seu custo.,,37 Um ano mais tarde diria 
que as obras "pro seguem com a brevidade que permitem os recurso do 
Thesouro,,38 : no mesmo ano em que as despesas com pintura, escultura, 
reboco. assoalhamento. dentre outro serviços, começavam a exigir a pa
ciência do Congressista e os fundos do Tesouro do Estado. 

Dentre outros prestadores de serviço, Paulo Hering, de Blumenau, 
efetuou a '"pi ntura e forração de papel" do interiorc .:w Germano 
Kramm. que já havia prc tado outros serviços para a Companhia de Ter
ras, Colonização e Obra ' Públicas, cuidou "do ajardinamento ao lado do 
palácio" .--10 Os cidadão Fiorcnzano & Brando forneceram "materiaes e 
obra de funileiro ( ... ) para o encanamento d'água do edificio,'.41 ]õao 
Brigmann construiu uma casinhola para abrigar o "gasometro ... 42 Fernan
do Stencel forneceu mão-de-obra para "conclusão das obras das duas es
cadas principais dos fundos do edifício do palácio, pilares e balaustra
da".43 Carlos Jonas forneceu a clarabóia para o topo do teto do Palácio.4-1 

Luis Bratti foi pago por serviços de embaço e reboco.-I) François Grizard 
venceu concorrência para o serviço de assoalhamento dos interiores do 
Palácio.-I6 Ao encargo de Gabriel Siclva, cidadão italiano. e seus ajudan-

37 LUZ. Hercílio Pedro da . Mensagem apresentada ao Congresso Representall\'o de 
Santa Catarina em 6 de agosto de 1896. ArquIvo Público do Estado de Santa Catarina. 
Ｌｾ＠ LUZ. Hercílio Pedro da. Mensagem apresentada ao Congresso Representativo do Es
tado de Santa Catarina em 10 de agosto de 1897. Arquivo Público do Estado de Santa 
Catarina. 
39 Ofícios da Companhia de Terras. Colonização e Obras Públicas para o Palácio do 
Governo - lulho a dezembro dt: I H97. Ofício n. 678 de 24 de novembro de 1897. Arqui
\0 Público do Estado de Santa Catarina. 
ｾｵ＠ Ofícios da Comnanhia de Terras. Colonização e Ohras Públicas para o Palácio do 
Go\erno - janeiro a dezembro de 1898. Ofício n. 189 de 16 dt: maio de 1898. ArqUIVO 
Público do Estado de Santa Catarina. 
ｾｉ＠ idem. Ofício n. 299 de 5 /sctcmbro/ 1898. Arq. Público do Estado de S. Catarina. 
ｾＲ＠ idem. Ofício n. 386 de lI/novembro/ 1898. Arq. Público do Estado de S. Catarina. 
43 idem. Ofício n. 422 de 8/dezembro/1898. Arq. Público do Estado de S. Catarina. 
44 idem. Olklo n. 316 de 10/ junbo/1897. Arq. PúbliCO do Estado de S. Catarina . 
• 15 idem. OfíciO n. 1:27 de 10 / abril /1898. Arq. Público do Estado de S. Catarina. 
16 idem. OfíCIO n. 236 de :22/ julho /1898. Arqui\o Público do Estado de S. Catanna. 
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les, foram entregues os serviços de escultura a cimento - tanto dos orna
tos exteriores quanto da estatuária47 

. 

Fruto daquele trabalho, do alto das platibandas do antigo Palácio 
do Governo vigiam a cidade doze estátuas simbólicas de inspiração nota
damente greco-romana - seis voltadas ao poente e seis voltadas ao nascer 
do sol. Algumas das figura mais significativas são: Mercúrio, com tonéis 
a seus pés, em alusão ao comércio; Netuno ou Júpiter. com um timão ao 
seu lado. significando tanto a navegação quanto a boa direção dos negó
cios do Estado; Anfititre, Deusa do Mar, emergida de uma concha. ladea
da por figuras infantis, uma delas segurando uma âncora, simbolizando a 
vocação marítima; e Santa Catarina. no lado esquerdo da fachada do Pa
lácio, cgurando uma chave com sua mão esquerda, e, dentre outras figu
ras, ladeada por um touro. Manoel Gomes. a uma das estátuas, mais pre
cisamente àquela que encima o Palácio na. ua extremidade norte, voltada 
para a praça XV de novembro, a. sim. e refere: 

"( ... ) tem na base um bloco na forma de um cubo, sobre que está 
um livro aberto, e sobre o livro. maçonicamente dispostos, um 
esquadro e um compasso. ou seja. entrelaçados. E mais: sobre os 
instrumentos, há um fio de prumo .. ﾷｾ Ｘ＠

Figura que deve ter sido vista com simpatia por Hercílio Luz. Há 
ainda. pelo menos, uma figura diretamente assoeiada ao positivismo, se
gurando uma espécie de caduceu na mão direita, rodeada de livros, com 
um globo ao seu lado. Na frente do Palácio, encapsuladas em seus nichos, 
há duas figuras que guardam a entrada principal: uma imbolizando a 
agricultura, porque trazendo ao peito um feixe de trigo e segurando na 
mão direita a guia de um arado; outra, a indústria. pois que estava supor
tando com a mão direita um martelo sob uma bigorna. 

47 Ofícios da Companhia de TCITas. Colonização e Obras Públicas para o Palácio do 
Governo - janeiro a junho de 1897. Ofício n. 110 de 22 de fevereiro de 1897. Arquivo 
Público do Estado de Santa Catarina. 
48 GOMES. Manoel. op. cil. p. 51. 
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Além dessa estatuária, a parte externa do edifício eanega o obser
vador com uma profusão de falsas colunas, frontões estilizados, motivos 
roeocó, barrocos, neo-clássicos, entre outros. Mesma impressão que pare
ce nos passar a experiência do interior do Palácio, se bem que esta de 
maior suntuosidade e sofisticação. O amplo vitral que separa o vão da 
escada do Salão Vermelho; a colorida cúpula moldada em estuque, abri
gando os municípios do Estado, e que culmina com uma inspiradora cla
rabóia: ar! /lovemt entregando ares de modernidade, luzes de um conhe
cimento e de uma razão européias ao Palácio do Governo catarinense. 
Miríade de símbolos que buscavam, talvez, alicerçar a legitimidade da
quele governo e sugerir a transição para uma nova época. onde o trabalho 
e o conhecimento seriam pautados pelas ações do Estado. 

Ainda hoje. quem se aproxima do atual PalácIO Cruz e Sousa./9 
-

mesmo após algumas reformas nem sempre muito fiéis - ainda pode ima
ginar a impressão que causou na Florianópolis da virada do século, a 
nova face daquele antigo edifício oficial: e este visitante ocasional talvez 
possa perceber que radical mudança na paisagem urbana significou 
aquela reforma. Exatamente num momento da história em que havia um 
passado a ser esquecido, na lembrança da antiga DestcITo, e uma nova 
cidade por conslruiL Era como se com a bandeira da República, debelada 
a revolta federalista de 1893, as tropas de Floriano tivessem lrazido a 
Santa Catarina, além da espada c do fuzil que silenciam, os ícones visí
veis da "ordem" e do "progresso" da nação brasileira. 

W Por lei Estadual n° 5512 de 20 de fevereiro de 1979. as:-.inada pelo então Governador 
do Estado Antônio Carlos Konder Reis. o anllgo Palácio do Governo, conhecido como 
Paláçio Rosado graças à cor escolhida para cobrir suas paredes na reforma promovida 
por HercI1io Luz, passou a se chamar. em homenagem ao poeta negro autor de, entre 
outras obras, Missal e Broquéis. Palácio Cruz e Sousa. 
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Fragmentos 
de Nossa 
História 

Local 

- Escola d e 
Natação 

- Automóveis 
e seus 
problemas 

Para compassar com os deba tes da 

nova historiografia, o leitor de Blumenau em 

Cadernos encontrará em "Fragmentos de Nossa 

História Local", notícias que circula ram nos 

periódicos da regiüo do Vale do Itajaí e/llre o 
fi liai do século passado e meados deste fi liai de 
milênio. 

No universo das notícias, 110\'05 objetos 

de estudo se apresell tam para a recol1stituiçüa 

dos "marufestos" dos saberes, dos hábitos, do 

cotidiano, e enf im, da men /alidade de uma época 

e vão elllrando para o hori;;onte da hislO riugra

fia. 

Casa de Banho e Escola de Natação - 1913 
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Estabelecimento de banhos 
Esta cidade será enriquecida por uma inovação que não servirá à indús

tria. ao comércio, à agricullura, mas que fica destinada a elevar o bem 
estar individual dos habitantes de Blumenau. Trata-se de um estabeleci
mento de banhos, cuja construção, iniciada nos últimos dias do mês pas
sado, no Rio Ilajaí. abaixo do canal de Peters, já está adiantada, de sorte 
que em breve será abeJ1a uma parte do estabelecimento, a das barracas de 
banhos. Em seguida vai ser terminado o nadadouro. Desejaríamos que o 

público prestigiasse a útil empresa, freqüentando-a assiduamente. Os pre
ços hão de ser tão moderados que todos poderão gozar de banhos frescos 
no interesse de sua saúde. 
(Fonte: Der Urwaldsbote - 28/9/1913 - p. 3) 

Estabelecimento de Natação 
Escreve-nos o senhor AdolfTallmann: 
O estabelecimento de banhos e natação do Sr. Otto Schernikau está 
abcno e vai ser ainda mais completo, embora já satisfaça a todos os de

sejos. Oferecem-se ao público todas as comodidades por preços que per
mitem que cada qual possa tomar um banho refrescante e l1til ao corpo. 

No intuito de se evitarem desastres, o Sr. Schernikau e seu filho cuidarão 
da mocidade. Ao mesmo tempo, quem quiser. poderá. por preço módico, 
aprender a nadar, qualquer .sexo ou idade que seja, sendo as senhoras e 
meninas instruídas por uma senhora. O Sr. Schernikau, antigo soldado de 
um batalhão de pioneiros cio exército alemão, é experimentado mestre de 

natação. Como os pioneiros, têm de trabalhar na água e na terra. é claro 

que todos eles são perfeitos nadadores. 
Não há quem negue que a arte de nadar para nós blumenauenses constitui 
um assunto de importância c utilidade. Chamamos a atenção para as fre
qüentes inundações e para o fato de que já muitos perderam a vida no Rio 
Ttajaf. porque não sabiam nadar, e ninguém corria a salvá-los: pois os per

feitos nadadores são raros entre nós. Recentemente, por exemplo, afogou
se um jovem negociante de nome Babbe ao tomar banho. 
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Fragmentos de Nossa História Local 

Quem conhece a delícia de um banho refrescante no rio, não hesitará em 
aproveitar-se da ocasião, e aos senhores professores é que se dirige o pe
dido especial de animarem a infância a exercícios tão úteis e salutares . 
(Fonte: Der Urwaldsbote - 07/12/1913 - p. 3) 

• 

" 

Instalações da Escola de Natação 

A Calamidade dos Automóveis acaba de entrar neste município. Do
mingo passado, dois automó\eis. desde a madrugada até a alta noite. 
transitaram na estrada geral entre Blumenau c ltoupava Seca. Os morado

res de certo não gostam de ver, de dez em dez minutos, passar um desses 
produtores de poeira, mau cheiro c ruído. Ao nosso ver, ainda não se faz 
sentir em Blumenau a necessidade de automóveis. Em todo caso. as auto
ridades têm o dever de cuidar rigorosamente de que os veículos observem 
velocidade moderada e não se admitam senão challlfers que tenham carta. 
para se evitar desastre. Cumpre que semelhantes excessos não se repitam. 
(Fonte: Der Urwaldsbote - 09/11/1913 - p. 3) 
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Automóveis 

A polícia proibira de funcionar a "Companhia Blumenauense de Auto
móveis". enquanto não dispusesse de chauffers diplomados. Durante oito 
dias ficavam desimpedidas as ruas , eis que se apresenta um condutor na 
condições da lei, e agora a cOITida vai continuando desde a madrugada até 
alta noite. Todos correm salvando-se, fugindo. ao fazer-se ouvir a formi
dável sirena. as ruas relativamente estreitas da cidade é bem considerá
velo trânsito de carro. . estas circunstâncias os automóveis antes cons
tituem um obstáculo ao trân ' ito, em vez de animá-lo. e o público cm ge
rai não gosta da velocidade exagerada dos "veículos cheirosos ." Em todo 
caso não basta que um profissional conduza as máquinas. é necessário 
fixar-se certa velocidade que não possa ser excedida. 

Novo Meio de Trânsito 

Acabamos de receber as linhas seguintes: O que escrc"estes acerca do 
trânsito de automóveis nesta cidade. de certo não falta verdade e merece 
consentimento geral. Mas também por aqui o l 'eÉel/lo cheiroso fará final 
mente o scu papel porque oferece mais vantagens do que desvantagen . . O 
nosso trânsito para loinville. por exemplo, é mediante o automóvel su -
cctívcl de um aumento considerável: pois. um automóvel vence cm scis 
horas o trajeto em que um carro de mola leva dois dias. Deve-se aliás to
mar em consideração o atual estado das estradas que admite grande velo
cidade. Ma ' o desenvolvimento do trânsito de automóveis para 10inville 
depende em primeiro lugar do alargamento da estrada do Rio do Testo. 
cuja insuficiência se torna cada VCI. mais evidente, de modo que, sohretu
do na. curvas estreitas, é quase impossível evitar desastres. travando os 
carros. ao encontrarem-se com automóveis. relações pouco agradáveis 
com cercas de arame farpado e valetas . É necessária, finalmente. a orga
nização de um regulamento que imponha considerável multa à velocidadc 
exagerada de carros e automóveis em curvas e encruzilhadas. Com boa 
vontade por parte dos automobilista e do povo pode-se arranjar tudo em 
harmon i a. 
(Fonte: Der Urwaldsbote - 16/ I I li 913 - p. 2) 
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Burocracia 

& 
Governo 

Atade 

Constituição 

da Comissão de 

Turismo do 

Vale 

o despertar para o turismo como fonte 
de rique::,a para cidade de Blul1lenau e região do 
Vale do /tajaí vem de longa data. Em 1967, a 
municipalidade criou a Comissão Municipal de 
Turismo, encarregada de promover e incelltivar 
o turismo na cidade. 

Revendo as atas da época, encontramos 
as falas de lideranças e forças vivas que se uni
ram para fundar o TURVALE - Conselho Regio
nal de Turismo do Vale do I/ajaí. 

Ata da reunião da Comissão Municipal 
de Turismo, realizada a 21.10.1969 no Re tuu
rante Frohsinn com os seguintes presentes: lIer
bert Mueller Bering, Presidente: Antônio unes. 
Henrique lIerwig. Augustinho Schramm. Heinz 
Hartmann, José Ferreira da Silva. agel Milton 
de Mello. Arno Letzow e Guenther Steinbach. A 
sessão foi aberta com a leitura da ala da reunião 
anterior, em seguida foi lido o seguinte ofício. 
enviado ao Sr. Prefeito Municipal: "Prezado Se
nhor: Vimos, pelo presente. levar ao conheci
mento de V. Excia. que esta Comi 5.0 Municipal 
de Turismo no dia 19.9.1969. esteve pre ellle. 
juntamente com a C.M.T. de Itajaí, a uma reu
nião, realizada na cidade de Brusque. promovida 
pela Comissão Municipal de Turismo de Bru -
que. Outrossim. relatamos à V. Excia. a finali
dade e a. decisões tomadas nes 'e encontro: 
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Burocracia & Governo 

1°.) Criar um órgão representativo do Vale do Itajaí, visando o desenvol
vimento do Turismo na região. 2°.) O referido órgão erá, inicialmente, 
constituído pelas comissõe municipais de turismo de Brusque, Blume
nau e Itajaí: Conselho Regional de Turismo do Vale do Itajaí (Turvale). 
3°.) O Conselho Regional de turismo do Vale do Itajaí erá con tituído 
por 3 membros de cada ｣ｯｭｩｾｳ￣ｯ＠ municipal de turismo; endo que o pre
sidente é considerado membro nato. 4°.) Cada comis ão terá 1 voto. 5°.) 
Poderão participar do conselho as comissõe de turismo do Vale do Itajaí, 
criadas futuramente e que forem admitidos pelo Turvale. 6°.) As despesas 
das promoções realizadas pelo Tun ale ｾ･ｲ￣ｯ＠ cobertas pelas comissões 
participantes do Conselho. por rateio. 7°.) O presidente do Turvale terá 
mandato de I ano. com os demais membros. 8°.) O presidente do Conse
lho será um dos ｰｲ･ｳｩ､･ｮｴ･ｾ＠ ､｡ｾ＠ comissões participantes, ficando eleito o 
atual presidente o Sr. Victor Hugo Paes Loureiro, também presidente da 
C.M.T. de Brusque. Apó ' sua gestão assumirá o presidente da C.M.T. de 
Blumenau. e após este assumirá a presidência do con elho o presidente 
da C.M.T. de ltajaí. sendo este último substituído pelo presidente das no
va comissões filiadas ao conselho, na seqüência de admis. ão. 9°.) As 
comi sões municipais de Turismo filiadas ao Turvale continuarão autô
nomas, dentro de sua área municipal. podendo as suas promoções serem 
coordenadas pelo Turvalc. 10°.) O Conselho Regional de Turismo do 
Vale do ltajaí. reunir-se-<l mensalmente. sempre na última exta-feira de 
cada mês. Sendo o que Se apresenta para o momento. apresentamos a V. 
Excia. os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. 
Herbert M . Hering - presidente. O sr. Antônio Nune di se ter recebido. 
do Diatllr. informações econômicas sobre o Turvale, resu ltante da má 
divulgação de um jornal local. O Sr. Gunther expôs que o Dia/ur será be
neficiado com a criação do Conselho Regional de Turismo do Vale do 
Itajaí, que assim tratará, quando neces. ário, com uma só pessoa e não 
com várias . O SI'. Presidente solicitou ofício ao Turvale informando que a 
próxima reunião do Conselho será no Frohsinn, às 20 horas. Solicitou 
ofício também à Srta. Ingrid Beatriz Stork, convidando-a para um jantar 
no dia 31 do corrente também no Frohsinn às 21 horas. O Sr. agel in
formou que a Srta. Ingrid virá fazer uma pale tra sobre o concur o de 
Rainha do Turismo Brasileiro, promovido pelo "O Globo". O Sr. Hubert 
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informou que o jornal da moda fará uma reportagem de Santa Catarina. 
onde aparecerá Blumenau. O SI". Gunther falou em nome da Sra. lngrid. 
agradecendo a ajuda recebida e lamenta não ter trazido uma melhor cola
boração para Blumenau. Em seguida foram escolhidos os membros que 
representarão esta comissão junto ao Turvalc. Foram designados os se

nhores: Herbert Mueller Hering, Antônio Pedro Nunes e Nagcl Milton de 
Mello. Nada mais havendo a tralar, o SI". Presidente deu por encerrada a 
sessão e para que constasse da ata. eu Ubirajara A. Ramos. Secretário 
Executivo. lavrei a presente que após lida e aprovada. vai por mim e pe
los demais presentes, assinada. 

Ubirajara 1\. Ramos 
Augustinho Schramm 

1 fcnrique H erwi g 

Nagel Milton de Mello 
Arno Letzow 
Guenther A. Steinbach 
Herbert Mueller Hering 
Antôn io Nunes 
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Verbetes 

para a 
História 

Catarinense 

As Endemias 

não estão na 

História 

Texto: 

71-JlDBALDO 
ｃｏｓＷｾ＠

JAMUNDA '" 

1 - Ontem, muito ontem endemias e epidemias 

aconteceram e sobre elas sabemos pouco me

nos que aconteceram 

Sabença sobre óbitos e enfermidades 
provocadas por endemias e epidemias, ainda não 
saiu do conhecimento: aconteceram. A malevo
Jcntíssima ação da Malária (década de 40 de te 
século) ainda não tem a ' página que informem. 

A ausência de bibliografia sobre condi
ções nosológicas c recursos sanitários desde 
1850. per iste. Sabe-o e que o médico Dr. Afon o 
Rabe, aparece interessado com consultório na 
cidade e também no enfrentamento das carências 
sanitárias. quando prefeito municipal de BIl1me
nau no período de 28.06.1941 a 22.01.1944. E 
outro médico re idente e domiciliado em Blume
nau foi illspector de defesa anitária animal, ofi
ciaI, do Ministério da Agricultura. chamava- e 
Osvaldo Espíndola. Tomando Indaial como bro
ração das raíze· da "KOLONIE BLUME AU" é 
conveniente informar que lá o médico sanitarista 
Bo cardin. superintendeu serviço nacional de 
formação de agentes de comunidade especializa
dos em projetos de saneamento básico: formou 
uma turma instruída pelo professor Calebe. O 
referido serviço cOITespondeu à necessidade re
gional, e a localização em Indaial atendeu dua 
variáveis: (1) A prática de . aneamento básico era 
muito baixa; (2) A cidade centralizava a área de 
atuação do serviço. 

") SÓCIO emérito do Instituto Histórico e Geográfico de Santa 
Catarina e Cadeira no. 5 da Academia Catarinen e de Letras e 
benemérito da Fundação Cultural de Blumenau. 
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2 - Se o bando de bugio urrava a chuva estava perto 

Ge nte (das nossas relações) viv ida do berço aos mais de qua
renta anos conversou puxando lembranças: Dentro das matas o bugio ur
rava como se tivesse medo, quando a chuva ainda estava para chegar: e 
um tanto assim como saudosa balançava a cabeça. negati vamente, hoje 

são tão poucos que precisa ler ouvidos de ouvi r bugio urrando. Esse hoje 
é referência ao tempo limitado entre 19-11 c 1959. - E qual o fim dos bu
gios? - Vezes c vezes perguntamos. - A resposta sempre foi a mesma: o 

surto de Febre Amarela matou. Além de matar bugio a Febre Amarela 
saiu de dentro da mata c entrou na casa das pessoas. - Quem queira saber 
sobre essa febre . leia Oswaldo R. Cabral: "Mcdici na. Médicos e Cllarla
tãos do Passado" (1942). 

Durante toda vi vência no garimpo dos catarinensismos. 25 anos 
dela na geografia dos lt ajai s: não o uvimos de alguém tcr parente ou co

nhecido morto por Febre Amarela ou Varíola ou Tifo ou Malária. A im
pressão é que riscaram da memória o que incutia lristeza Oll ali mentava a 

infelicidade: não perdiam tempo com o nome da doença ou o dia da 
mOl1e. Preferiam o zelo na manutenção do cemitéri o: lembrada ação co
munitária injetada de religiosidade c bem querer. 

3· Quais as enfermidades que como endemias ou epidemias envolve
ram habitantes de Blumenau? 

Quem procurar nas monografias. nos almanaques, nos calendá
rios e nos textos históricos. nua achará resposta: não está no livro do 

Centenário ( 1850-1950): não e;tá na Hi stória de Blumenau (1972) de Jo
sé Ferreira da Si lva: nem no prof. Joaquim de Sales, Guia da Cidade de 
Blumenau (1954). 

Dir-se-ia que a agressividade negativa de modo plural envolveu 
O dar in fo rm ação sobre as enfermidades, já antes menc ionadas. E é tão 
forte o interesse em omiti-Ias, que. sobre a "Gripe Espanhola" que em-
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pestiou mundo em J 918, não existe referência. - Pergunta-se: o habitante 
de Blllmenau foi imune a ela? 

4 - Quatro autores noticiam 

De tanto. que assinaram responsabilidade de página ' sobre blu
menaucllsidades, quatro dizem: o geógrafo Victor A. Peluso lI"., afirma 
que a Malána é endêmica em Rio do Sul (1942): a historiadora Sueli Ma
ria Vanzuita Petry c o jornalista Luiz Antônio Soares. autores felizes c 
incomparáveis de "ACIB BLUMENAU 90 A OS", registram: que nos 
anos 1906. 1908 e 19.+2 ocorreram epidemias em Blumenau. (Exatamente 
em 19.+2 a Malária. te-.temunhamos e fomos vitimados por ela em 19'+5. 
\'i\'íamos nes 'e município empcstiado por ela e tomamos a deliberação de 
-.er colaborador do "Scn iço acionaI da Malária - S M" sediado em 
Blumenau na avenida Rio Branco: "Subida" lugar indaialense todos os 
seus habitantes foram malúricos.) Outro autor sem medo de eserever o 
que poderia não colher simpatia foi a geógrafa com especialidade em 
Antropologia Física. Ur-.ula Albcrsheim, UMA COMU lIDADE TEC
TO-BRASILEIRA (Jarim) 1962: diz ter visto em Ibirama carências ele
mentares de saneamento básico. Quem introduzIu a cientista social e 
também de ciências humana., nos abeiramento · do rio Hercílio. foi o 
atual professor de Direito, Orlando Fcrreira dc Melo . 

Imagina-se que a referida autora eSCre\ell o que observou porque 
era imune à pressão do bairrismo apologético e adquirira a formação ci
entífica como aluna dos professore Darcy Ribeiro e Oracy oguelra. 

5 - O Meio rural foi de mil e um riscos ao corpo inteiro 

Os sanitari tas de hoje sabem mais que os de ontem. O PO\ ão de 
hoje também . Mas ão raras as informações do acontecido ontem. E por 
erem muita gente. imagina que o. ancestrais viveram e conviveram tem

pos saudáveis no lar, no trabalho e nas picadas. nos caminhos, nas estra
das e onde mais estivessem. Deduz-se entretanto que, a vida rural domi-
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nan te tanto c tantos tempos e que dominadora chegou até a metade e mais 

um pouco deste século, sempre ofereceu desconforto. consumiu a carne 

dos ossos e bebeu o suor de rios de sangue: a rural idade foi escultora de 
velhices llIa,,:c'uas pela brutalidade de fazeres brutos. c na ambiência: a 
exótica nor do gravatá in spi rava c o veetor da malária atuava. o meio 

rural a excenrricidadc da nalUreza era reinado da contradição. Isto. prin
cipalmente, quando ainda o processo civilizatório bem não completara o 

seu meio séc ulo. 

6 - O ufanismo bairrístico e o uso da apologia difercnciadora. existi

ram? 

A pal:-.agen1 humana vista como carrão postal c a potencialidade 

industrial. seriam prejudicadas se ocorressem informações sobre as ca
rências de saneamento básico? - Claro que não! O meio rural livre de 

posturas municipais e as periferias suburbanas carentes de água potável. 

rede de esgoto e com plantações de hortaliças adubadas com fezes. foram 
itens relacionados na intimidade: imagina-se terem sido entendidos na 

propriedade de literatura especia!i l.ada: no piclorial aparecem a orquídea. 

a borboleta e a artística folha cio cipó imbé ou a anta no seu jeito de bicho 
cômico. os m il e um vec tores de doenças ficam para os olhos caçadores 

dos inimigos da criatura humana. Tais caçadores produzem outra literatu

ra. 

Daí sabemos pouco. muito pouco ou quase nada: sobre a febre 

que dizimou bugios c bugios: sobre a i\rlalária c sua ilação com o corte de 

árvores adultas (que não foi pequeno) no espaço hoje urbano: ·'Ponta 
Aguda"" : sobre que grav idade o Tiro ainda ocorna na década de 407 
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- Quem foi 

João Maria 
- Mais que uma 
Antologia 

- Outros livros 

Texto: 

ENÉAS 
A THANÁZIO * 

Quem foi João Maria 

Em seu mais recente livro, o incansável 
pesquisador catarinense Nilson Tomé faz uma 
profunda incursão no passado para dele extrair o 
que existe de verdade sobre o "monge" João Ma
ria, separando-a das lendas e mitos que cercam 
essa figura tão venerada na região do Conte, tado 
a ponto de ser santificada pelo povo humilde, 
para o qual se tornou '"São João Maria", cuja 
lembrança imperecível perdura em todos os luga
res por onde leria peregrinado. 

O resultado da pe quisa, compendiada 
no volume "São João Maria na História do Con
testado" (Universidade do contestado - Campus 
de Caçador - 1997), é su rpreendente em muitos 
aspectos em face dos detalhes inéditos que revela 
e do maior interes e para os leitores, em especial 
os aficcionados do tema, cada vez em maior nú
mero, não apenas no E taclo mas em todo o País. 
Era um livro que faltava e melhor não poderia er 
sua autoria, assinado que é por um dos grandes 
conhect;dores do assunto. 

Começa o en, aio recordando que existi
ram na verdade dois "monge" do mesmo nome: 
João Maria de Agostinho, religioso italiano que 
chegou ao Rio em 1844, e João Maria de Jesus, 
cujo nome seria Anastás Marcar, francê. para 
uns, árabe para outros. vindo da Europa, pos i
velmente em 1867. Ambos perambularam por 
muito tempo na região do Conte. tado, razão pela 
qual estão unificados numa só pessoa no imagi-

"') Escritor c advogado. 
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imaginário popular, envoltos em mitos e lendas sem conta. Para o povo é 
um só: "São João Maria", 

!\Iongc João I\hu'ia 

Examina. em seguida. a hiografia de cada um dcles. Ic\ando 
tudo aquilo que possa ser considerado real c bascado em fontes confiá
veis. o roteiro das andanças pelo nosso Estado. por outros Estados e até 
pela ArgentinH e pe lo Paraguai. Munido desses dados. estuda a tradição 
de São João Mari a" 113 região do Contestado e a forma como se dissemi 
nou a crença nos poderes místicos do monge. considerado por hislOriado
res como elemento prc<.:ursor do mcssiam.,l1lo qllC cc lod iri a na Guerra do 

Contestado (19 12 - 1916). Examina ainda outros aspectos de interesse. 
CI1 riqueccndo-os sempre com as observações de quem con hece 0:-. fato:-. 
não apenas dos ｬｩ｜ｔｯｾＮ＠ mas também palmilhando a região em todos seus 
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recantos, em contato direto com o povo e nos próprios locais por onde 
andou o "monge". 

Conclui. eu trabalho com as seguintes palavras: "Entramos no 
coro de todos aqueles que estão con 'cientes do fato de que João Maria 
continua 'endo o santo caboclo do Contestado, de todos aquele. que per
cebem estar a região ainda coberta por uma aura mística, de todo aqueles 
que di . tinguem o real do mito e o perceptível do imaginário. daqueles 
que valorizam as tradiçõe. do passado e daqueles que não querem permi
lir que o tempo apague mais veo;;tígios desta herança cu ltural." 

É mais uma contribuição importante do e. tudioso caçadorense 
ao conhecimento das coisas de nosso Estado. 

Mais que uma antologia 

Mais que uma antologia. "Desbravadores da Conlramão"( 1997), 
de autoria de Torres Pereira, é a própria história da literatura praticada em 
Chapecó, desde os primórdios até hoje. Em estilo breve, sintético e bem 
humorado, esse portuguê. radicado em nosso País desde 1976 mergulhou 
fundo na obra dos autores chapecoenscs. nativo ' e adotivos, para regis
trá-las e analisá-las , sejam em verso ou em prosa, e transcrevendo suas 
passagens mais expre. Slvas e significativas. Com olhar arguto. nada dei
xou escapar, ressaltando as características de cada autor, sua importância 
no cenário e sua participação na vida litenlria e cultural. Não se furtou de 
fazer breves comentários sobre as próprias personalidades de muitos 
autores e sua repercussão nos textos por eles produzidos . Associações de 
autores. entidades dedicadas às letras e às artes, eventos de repercus. ão e 
até locais impáticos às atividades literárias e culturais em geral merecem 
uma referência no l:orrer no livro. O resultaclo é um painel. . ucinto mas 
completo. como não existe em outra cidade ou região do Estado. 

Embora o autor não privilegie ninguém, dando a todos um tra
tamento eqüitativo, é evidente que alguns escritores, prosadores e poetas, 
<"obressaem peja qualidade da obra. pela liderança exercida e pela persis
tência no trabalho numa atividade que costuma er ignorada. quando não 
hostilizada. Como diz o autor. o livro "trata do trajeto daqueles que sem 
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nenhum ou quase nada de apoio cultural. mas munidos de muito amor c 
desmedido idealismo - iniciaram e deram prosseguimento ao movimento 
literário em nossa cidade:' E nessa luta lodos são desbravadores. mesmo 
andando na contramão. 

Homem de vasta atividade. nas letras e na vida, Torres Pereira se 
crcdcncia como o grande sistematizador da literatura chapecoense c seu 
livro será sempre incontornável em qualquer abordagem futura do as
sunto. 

Outros Livros 

Registro ainda ｜Ｇｾ｜ｲｩｯｳ＠ outros livros de autores catarincnses surgi
dos no período. Alguns delcs. na mcdida do possível voltarão a ser abor
dados mais tarde. São eles: "Um Largo. Sete Memórias", romance hi'itó
rico e biográfico de Artista BittencourL de autoria de Aldolfo Boos Jú
ｮｩｯｲｾ＠ "Contos de Carnaval", coletânea organizada por Francisco José Pe
reira. reunindo dezesseis ｣ｯｮｬｩｳｴ｡ｾ＠ das mais diversas tendências: 
·'Literaturas em Indaiar', coletânea de poetas c prosadores daquela cida
de, organizada por Siegrid Wamser Ribeiro: "Um Cadáver na Banheira", 
romance policial do blumenaucnsc Maicol1 Tenfen. designado pelo autor 
como fo lhetim contemporâneo: "Numa Fonte Cri stalina" c "Defesas Pe
rante o Tribunal do Júri". 3111hos de Paschoal Apóstolo Pítsica: "Micolau 
Matoso da Sel\'a", romance infanto-juvenil de Shiyozo Tokutake. escritor 
paulista que se radicou em nosso Estado: ··Seleção de Vozes da Poesia', 
quarta antologia poética de A. Figueira, organizada por Abel Beatriz Pe
reira. Registro ainda O lançamento do primeiro número da "Revista Jurí
dica" da Associação Catarincnsc do ｍｪｮｪｾｴ￩ｲｩｯ＠ Público, realil.ando antigo 
projeto de seu presidente Paulo Roberto Speek e comando com trabalhos 
de inúmeros colegas da Instituição. Circularam ainda o número 15 da 
"Revista do [nstituto Histórico c Geográfico de Sama Catarina" e o vo
lume 11 da ·'Revista Jurídica'· dos acadêmicos de Direito da FURB. 
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Desejando receber números antigos , tomos completos, ou fazer nova as
sinatura / renovação, procure-nos. Abaixo informamos nossos preços: 
-) Assinatura nova: R$ 50.00 (anual:::; 11 números) 
-) Renovação assinatura: R$ 40,00 (anual= 11 números) 
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A reconSlituiçào de inmgens femininas 
COrre O rrsCO de npcnns rcprodtl7Jr o mítico. Dar 
hi.,toricidadc li eMas Imagens é bu.,car. não as Suas 
orrgens ou causas. lllas os ｭｏｉＱｬｃｮｬｏｾ＠ cm que t,J/S 
imagcns são reatlvadas c proliferam. DClllOnstr:un. 
n30 SOmentc 11 rcsi<;lêllCi,1 dessas normas CuItUf1jis. 
COmo Itlmbérn a importância das mulheres e de seu 
COI1lPOrlanH..'/lIO nos Cmbales SOCUl IS. " 
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