
IJlfS'TITUTO HISTORICO R GEOCtRAFICO DE SlO PAULO 

4 de margo de 1978 

Posse de D.Paulo Evaristo Arns 

Discurso d e Posse 

Exmo. Sr. Presidente, 

Exmas. Autoridades, 

Senhoras, Senhores, 

Meus Colegas do Instituto Historico e Geogrdfico de Sao Paulo, 

No momento de ser apontado meu nome para tao 

egregio Sodalicio, gue ndo apenas guarda com desvelo a histo- 

ria do passado, mas participa, pela projegao de tdo alias per- 

sonalidades, da histdria do presente, lembrei~me de gue a es~ 

colha recaira mais sohre o Arcebispo da grande Metropole do 

que sohre o humilde historiador gue desde os anos de 1940 vem 

pesquisando, por vezes publicando, outras ensinando as gran- 

des ideias que nos foram legadas pelo passado. 

A obra vionumental "A Igreja na ffistdria de 

Sao Paulo", elahorada por Memhro dsste Instituto, confrade e 

ami go, Mons. Paulo Florencio da Silveira Camargo, sob o alto 

patrocznio do Instituto Paulista de ffistdria e Arte Religiosa, 

bastaria para provar que o Arcebispo da Igreja de Sao Paulo, 

ao assumir o cargo, se torna responsdvel pela guarda de ideias 

e ideais, como tambdm de monumentos, dicumentos e outros va_ 

lores cristdos e humanos do passado, e, ao mesmo tempo assu - 

me o dever - grave entre todos ~ de alimentar e documentar a 

ffistdria de hoje. 

Numa destas suas intuigdes geniais, exclama- 

va Peguy: "Se e dificil escrever a ffistdria do passado, por 

falta absoluta de documentos gue cuhram toda a atividade huma_ 

na, e igualmente dificil ser justo para com a ffistdria contem- 

pordnea, pela prdpria abundancia dos documentos e ausencia de 
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critcrios definitivos." 

ffouve tempos em que apenas as guerras e re- 

volugoes eram objeto de pesguisa, e apenas reis, principes ou 

soberanos imaginavam fazer Hist6rio., Hoje, concordamos to- 

dos em afirmar que a Historia da Humanidade deve escrever-se a 

base de documentos que testemunhem do pas, cultura, e evolugao 

global das Comunidades. Assim, a Hist<5rza se trans fovmand, 

L.e fa to, em Mestra da Humanidade, Assim, igualmente, a Igre- 

ja ajudard a construir e a manter as pilastras da Historia, ve 

lando pela Justiga, Verdade, Pas e Fraternidade. 

Ao agradecer, pois, aos meus pares a indica 

gdo e a eleigao, justifico o ato pela escolha de algudm que 

d responsduel por todo o passado por ser Arcebispo, e de al- 

guem que assume o pre sente, porque sc tornou, sem merito em- 

bora, centro do unidade da Histdria da Igreja de hoje em Sao 

Paulo. Mas uno, desde jd, ao agradec imento, o pedido a todos 

os Membros do Instituto e aos amigos aqui presentes: ajudem - 

nos a conservar tudo o que dis respcito d Historia de ontem 

e de hoje, para que as novas geragdes, ainda indiferentes ao 

que "acontoceu", saibam assumir a tarefa de levar a Histdria 

a acontecimcntos melhorcs. 

Nesta hora, exazamente nesta hora, estamos 

vivamcnte empenhados em conservar e res taurar os pre ciosissi- 

mos arquivos da Mitra Diocesana, e acarinhamos o projeto de 

criar com eles urn Instituto que facilite a sua complementa- 

gao e o manuseio de todas essas preciosidades por his toriado - 

res; esperamos, igualmente, poder conservar os monumentos ar- 

quitetonicos, nosso acervo de escultura e pintura, para com- 

plutar, assim, a agdo iniciada por nosso predecessor, com a 

cnagao do Museu do Arte Sacra, tdo bem instalado no Mosteiro 

da Luz. Farcmos mais, com a colaboragao de todos, Hd menos 

de uma semana reunimos representantes da Arte Sacra, para pro- 

movcrmos a Comissao Arquidiocesana encarregada da Arguitetura, 

da Musica Sacra e da Liturgia, para que assim o prosente ndo 

se caractcrize como simples era dc transigdo, mas como cpoca 

ac estudos, pesquisas e realizagdes que interpretem o nosso 

tempo e utilizem novos rccursos para a expressdo dos anseios e 

das capacidadcs dos artistas e do Povo Paulista. 
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^scolha do Patrono 

Nao estranhareis, por isso, que minha escolha 

para Patrono neste Instituto tenha recaido sobre a personalida_ 

de, por tantos titulos, surpreendcntc do D. Antonio Joaguim do 

Mello, primoiro Bispo brasileiro no solio paulistano, idealiza_ 

dor e constrator de an nonamento de cultura, fe e coragen, des_ 

tinado a ser o primoiro Sem.indrio Episcopal do Sao Paulo. 

Tragos b iogrdfi cos c_ momcn tos historicos 

Pcrmitam-me recordar, en rdpidos tragos, a vi_ 

da e a personalidade dcste nosso prineiro Bispo nascido em Sao 

Paulo. Nao se rcalizard assim a profecia de D.Silverio Gones 

Pinenta, literate, artista e santo tanbdn ele: "Previa, poren, 

con dor, que o tempo iria desfazendo na nomoria deste Apostolo 

e que dele, depois de alguns anos, restaria apenas urn conheci- 

mento vago, um vulto confuse, que nos nao pcrnitiria distinguir- 

Ihe as feigoes, se nao hdbil nao se encarregasse de tra.nsmitir 

ao futuro o retrato moral desse honen singular, ufania de to- 

dos os bras He iros, " (l) 

0 Conego Ezequias, que abre a biografia do 6- 

Bispo de Sao Paulo con esta carta, chega a conparar D. Antonio 

ao Pe. Anchieta: "So Anchieta c denoninado o inclito Fundador 

de Sao Paulo, D.Antonio de Mello tanbdn e chamado o Apostolo 

de Sao Paulo, pela fundagao da primeira casa do educagao cleri 

cal desta Diocese, o Seminario Episcopal, e por suas peregrina 

goes evangelicas." (2) 

Para nao scrmos prolixo, irenos indicar ape - 

nas algunas datas e recordar alguns eventos, para nos concen 

trarmos sobre a personalidade e o scntido de sua obra. 

(1) Carta ao Conego Ezequias Galvdo de Fontoura, em "Vida do 
Ex no. £ Bcvtiio . Sr. D.Antonio Joaguim de Mello, Esc. Typ~. Sa 
lesiana, S.Paulo,' 1898, pp. '3--4. ' ~ 

(2) Ibid. p. 10. 
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Datas fundamentals talves fossen as seguin- 

tes: 29 de setemhro de 1791 - nascimento na cidade de Itu, ou, 

como dizem os historiadores, na "Roma Paul is tana", ,fsempre no - 

tdvel desde os seus principios, pelos sentimentos religiosos 

de seus hahitantes e pelo esplendor de suas solenidades." (l) 

Por muitos motivos, o prdprio D. Antonio de 

Mello contribuiu para que a sua cidade natal fosse chamada "fi 

delissima" (2). De fato, Itu ndo apenas se imprimiu, com seus 

monumentos, sua vida religiosa e ctvica, na mente de D.Antonio} 

mas deu-lhe apoio espontaneo e fiel nas horas mais dificeis, 

merecendo assim sen o cendrio das ultimas realizagdes e do 

prdprio trdnsito do Bispo desta Terra a Eternidade. (3) 

Minas, Provincia que naquele tempo tambem es~ 

tava em parte sob a jurisdigdo dos Bispos de Sao Paulo, aco - 

Iheu, en 1798, os pais de D.Antonio Joaquim de Mello, que fo- 

ran norar em Vila Rica - hoje Ouro Preto ex-Capital de Mi- 

nas Gerais. Ld, aos 8 anos, o nenino iria assentar praga e en 

cetar o estudo das primeiras letras. Con 12 anos, afinal, ain- 

da en Minas Gerais, seria ele inscrito no quartel para conti- 

nuar a vida militar. 

Mas, caberia nouamente a Itu ser testemunha 

das grandes resolugoes de Antonio Joaquim de Mello. Na hora 

da haixa do quartel, porque ndo se acostumara d vida militar, 

procurou o grande objetivo de sua vida. A revelagdo teve lu~ 

gar num. dia de Natal. Assim como o grande poeta frances Paul 

Claudel diz ter nascido para a vida e para a arte no dia do 

(1) A esja altura, talvez fosse interessante relembrar a infor 
magdo de Mons. Paulo Florencio: em 28 /12/1819, o Conselhel 
ro Antonio Rodrigues Veloso de Oliveira apresenta informa- 
gdes ao Imperador, para servir de base d divisao do Brasil 
em sete Provincias eclesidsticas ou Me trdpoles Arquiepisco 
pais e 26 Bispados. Sao Paulo iria ser, nesta informo*gdo 
que ndo passou a projeto por razdes economicas, sede de uma 
dessas sete Provincias, tendo como sufragdneas Itu, e na 
futura Provincia do Parana, Curitiba e Paranagud, alem das 
sed,es distantes de Golds e Cuiabd. 

(2) Cf. "A Republ ica", Itu, 18/10/1906. 

(3) 16 de fevereiro de 1861. 
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nascinento de Jesus, o jovem Antonio de Mello seria uocacio ~ 

nado para a vida e os destinos de Sao Paulo na Igreja do Car- 

mo, em 25 de dezembro de 1810. Foi a fe e a amizade que deci- 

diram a vocagao de Antonio. Durante o canto do "Agnus Dei", 

ou mais exatamente na hora do ahrago da paz da Missa de Natal, 

toma ele a resolugao inahaldvel do ser sacerdote. Nao admira, 

pois, que a liturgia e a formagao humana inspirada na fd e na 

amizade se fixom como normas para toda a vida do futuro Antis 

te te. 

Dois anos scrdo o suficiente para prestar 

os examcs de latim, retorica e filosofia nesta Capital, e rcce_ 

bcr as ordens ate o diaconato. E nao havia ainda completado o 

4- ano dc cstudos cspccial izados cm Sao Paulo, quando se sub- 

meteu a,os cxam.cs de Teologia dogvidtica e moral para receber a 

Ordem de Presbitero das mdos de D. Mateus de Abreu Pcreira, 4? 

Bispo dc Sao Paulo. 

Transcorrc o ano de 1814. Pcrxodo dccisivo 

do no ssa Hi s to r ia Patria. Talvcz fosse bom, re co rda r que enquan 

to o futuro Bispo D. Antonio era soldado em Minas, chegava ao 

Brasil D. Jodo VI de Portugal (1806); quo a curiosidade do pe- 

qucno militar era progrcssivamonte cstimulada pcla fundagdo 

da Escola Uilitar, da Escola dc Ifcdicina, pela abcrtura dos 

portos ao comcrcio mundial. Como sacerdote, iria ele proscn - 

ciar a elcvagdo do Brasil a Bcino (1815), a. aclamagdo de D.Jodo 

VI como Re i dc Portugal, Brasil c Algarves (1818); iria sobre- 

tudo uibrar com a proclamagdo da Independcncia do Brasil, a 

cuja Constituigdo prestaria em 1824 o scguinte juramento: "Ju- 

ro, d&> Santos Evangelhos, obedeccre serficl a Constituigdo 

Politica da Nagdo brasileira, a todas as suas leis, e ao Impe- 

rador cons t i tucional, defcnsor perpctuo do Brasil, Pedro I". 

Mas poderiamos recorder, igualmente, quo pou- 

cas cida.dcs como Itu prcparavam a vcrdadc ira independcncia c 

o progresso global da Nagdo brasileira. Foi ela a primeira ci 

dads, em toda a Provmcia, a tor mdquinas perfeitissimas de 

tcccr o do fabricar papcl, agriculture dcsenvoluida c possibi- 

lidades de formagao. Mais importantc ainda para o Pe. Antonio, 

o fato dc cncontrarem-se em Itu, Prcsbitcros como o Pc. Jcsui- 

no do Jonte Carmclo, Fcijo e outros, que se reuniam continue - 

mente para aprofundarem os estudos cclesidsticos e se animarcm 
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a uma disciplina o asceso rigorosa dc quo tcstemunham ainda ho 

Je os corrcdoros quo ladoiam a bclissima capcla do Patrocinio, 

Como conclusao l6gica destes fatos, o Pe.Anto_ 

nio Joaquim dc Hello iria dcdicar-sc, em Itu, go ensino e a 

pregagao, Quando dc id sc rctira, sera ainda para fundar am co 

legio no lugar depois chamado Rio das Pcdras, entre Piracicaba, 

Capivo.ri c Tictc, Dcstc Cold gio, do "scrtdo" — como disem os 

cronistas - foi Dirctor e Professor por sctc anos. Apenas por 

curto cspago do tempo assamia am paroqaiato qac Ihe terd sido 

atilissimo nam fataro cncontro com os Vigdrios, darantc as cc- 

lebcrrimas o importantissimas uisitas pastorais. 

0 decrcto imperial dc saa nomcagdo para Bispo 

da Diocese dc Sao Paalo c saccssor dc D. Manuel Gongalvcs do 

Andrade foi promalgado em 5 dc maio de 1651, qaando o Pc, Anto 

nio iria complctar 60 anos, c qaando era mcmbro da Ordom Tor - 

ceira Franciscana, e comcgava a intcrcssqr-sc em morar mais pro 

ximo a igreja destino.da a acolher seas rostos mortais, para fa 

cilitar o trajeto do cortejo fdnebre (l). 

Chegou a hora dc nos inspirarmos na personali 

dado de D. Antonio Joaquim: 

Personal idade 

1. Cal tar a - A Bala dc nomcagdo para Bispo dis 

pensaua expressamentc o Doatorado, oxigido, conforme o Docamcn 

to, pelas Constituigdes c Ordcnagocs apostdlicas. Dc fato, D, 

(l) Repudbl ica , 29/3/1914 p, 2 lembra quo D.Antonio jd fasia 
parte do ano, compromissal dc 1818 a 1819, Junto com dez 
ou tros saccrdotes ai res identcs, Convcm lembrar qac, mosmo 
morrendo como Bispo, tenha cncontrado o primciro rcpouso 
na Igreja da Ordcm Tcrccira de Sao Francisco, c quo a id- 
pide desta sepaltara, conforme notzcia o Jornal "Republi- 
cs dc 15 dc margo dc 1914, p.3, foi cncontrado. nama casa, 
di^ Raa da Miscricordia, ncsta data, sendo ate o,gora impos 
sivel localizd-la. ~ 

Aqai mcsmo gostariamos dc tcstcmunhar nossos agradeci— 
mcntos ao Sr. ffewton Camargo Costa., grandc pesquisador da 
Historia e residonte cm Ita, qac nos pcrmitiu confirmar 
am a. scrie dc dados c vislambrar novas possibilidadcs de 
pesquisa. 



Antonio nao era Doutor, mas passara 38 anos cm continuadas lei 

tunas, e anotara os 969 volumes de sua biblioteca cldssica, an 

rematada, no Bio de Janeiro, na dpoca da Sagragdo Episcopal, 

Mons. Ezequias Galudo de Fontoura chegaaacres 

centar: "Em viagem, em seu gabinete, ou no leito de dor, o li- 

vro era o seu indispensauel companhe iro". (l) 

De fato, tornara-se, desde os seus estudos de 

latim, um amante apaixonado dos livros. A Cronica das Irmas de 

Sao Jose encontrou uma forma cldssica de exprimi-lo: "Et e'est 

ainsi, dans le silence, 1'etude et priere que s'ecoulait la vie 

de P.Antonio Joaauim de IJello, II se preparait sans le savoir, 

a. la mission que Dieu lui destinait" (2). 

Apesar de tdo bem-sonante louvor em lingua gd 

lica, seus inimigos tentaram aprescntd-lo como "Bispo Caipira". 

D.Antonio nutria propdsitos bem mais elevados 

do que os seus difamadorcs: "Meus irmdos, nos sucumb iriamos an 

tes que conscguissemos enumerar quanta o Bispo deve as suas ove 

lhas: propagar a pas; procurar quo cntre vos haja um mesmo cora 

gao, evitando que aparegam contongoes, emulagoes, animosidad.es 

e dissengdes. . . " (3). 

Jamais ostentou os mcritos do sdbio e orador. 

Nunca lembrou aos outros que fora professor e mestre durante a 

vida intaira. So por outrcm nos chcgard a informagao de que em 

1840 sc dirigira ao Caraga, o mais celcbre educandario daquele 

tempo, para faser do ensino e da evangel isagdo o sentido da vi_ 

da. Verdade, que ao ensino e a evangelisagdo desejava unir pro 

funda vida espiritual, hesitando cntre scr lasarista ou cartu- 

cho. Nao foi nem um ncm outro, mas Bispo. Alem de sdbio, um dos 

maiores incentivadorcs do ensino no Brasil, chamando da longin 

qua Franga as Irmas de Sao Jose para abrirem o dopois cdlebre 

(1) Vida dc D.Antonio Joaqu im do Mcllo, p. 30. 

(2) Chroniques de la Congrega tion dc s So curs de St. Joseph dc 

Chambcrg,1, XII, p. 28. 

(3) Fontoura, Vida de D.Antonio Joaquim dc Mcllo, p. 62. 
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Instituto dc Educagao para Mogas junto a Capcla do Patrocinio, 

Mais do gue isso, abrindo em favor do Clero c da Juventude mas 

culina catdlica o Instituto ligado ao Semindrio Episcopal quo 

continue, ate hojo, com o nome de Coldgio Arguidiocesano a mis 

sdo gue Ihe foi confiada pelo primeiro Bispo bras ile iro no Sd~ 

lio de Sdo Paulo, 

Antes, porcm, de pensar nos dois cducandarios 

- um para mogas, outro para moninos - concentrara todos os as- 

forgos na cdificagdo do Semindrio Episcopal, inaugurado a 9 dc 

novembro de 1856, e na sua orgoni.zagdo intcrna. Disto dao pro- 

ves as 19 cadeiras 9akaa*m*mm, re sponsab ilisadas pclo ensino glo 

bal desdc as primeiras Ictras, passando pclo latim, frances,in 

pies, fzsica, ate a filosofia, tcologia dogmdtica e musica. 

2. Simpl icido.dc - Todos os rctratos dc P An- 

tonio Joaquin, quo ate o momcnto pudemos analisar, no-lo apre 

ssntam com tragos aus tcros c rigidos e solene imponcncia,Encr 

gico era mcsmo. Chegou a enfrentar o poderoso Cabido Metropo- 

litano, ndo evitando gue certas desavengas viessem a tornar - 

so publicas. 

No entanto, para aproximar-nos da vcrdade, ten 

temos aproximar-nos da prdpria pessoa, atraves dc tcstemunhos 

contcmpordncos: primeiro, do Pe. Jodo Paulo Xavier, e o outro 

novamcnte das Irmds de Sdo Josd. 

"Ndo obstantc mcsmo sua energia em emitir de- 

cidi damente suas opinioes, scm s crv ir—se de expres so e s c quivo— 

cas, ou torneios de palavras, quando a convicgdo de sua cons - 

ciencia Ihe ndo pcrmitia concordar com outras opinides, contu- 

do dadivoso, afdvel, jovial c caridoso no trato, elc era o ce«- 

tro dc ndo paqueno circulo de saccrdotcs, de sccularos, de pa- 

rentes e amigos, gue muito sc comprasiam cm sua companhia flj 

As Irmds, sempre ma is informadas do gue os Pa 

dres, apresentam provas do quo afirmam: "Uma simples cama dc 

madeira, cobcrta de chita desgastada, rede suspensa ao lado, 

uma mesa vclha carunchada, um armdrio em mau estado, compunham 

(1) Pe. J. P. Xavier, Oragdo Funcbre. 



os moveis do quarto. Sua sala de Jantar nao apresentava maior 

elegdncia; em sua cosinha, nada dos confortos europeus, dos 

quais nosso saizto Bispo nao fas a menor ideia. Sua alimentagao 

e a das pessoas mats modestas do pazs: um pouco d.e came seca, 

arros e feijdo com farinha de milho, em lugar de pdo; tal d o 

carddpio de cada dia, sem alteragao alguma, conforme o costume. 

E as Irmds nao iriam certamente ocultar d Ma- 

dre Geral cono sabiam edificar-se: 

"6 minha Madre, quanta ficamos emo cionadas ao 

ver este venerdvel ancido com grande chapeu de palha sobre a 

cabega branca, grosse iros tamancos nos pds, fasendo~nos a hon- 

ra de mostrar sua chdcara, sua plantagdo de laranjas, seu pe- 

queno jardim, que ele cultiva para se repousar no acumulo de 

trabalhos". (1) 

3. Dinamismo pastoral ~ Este homem tdo simples 

percorre as Pardquias de todo o Estado de Sao Paulo e Sul de 

Minas a cavalo e a pd, pedindo, por diversas veses nas pasto- 

rals que anunciam as visitas, que os fieis consertem as estra- 

das pelas quais nem a pe se podia transitar. Chegou a lugares 

em que jamais, na Historia, haviam recebido uisita de Bispo, 

D.Antonio teria um dia revelado d Madre Teodora Voiron que, em 

certa povoagdo sertaneja, notara a alegria esquisita e crescen 

te do Vigdrio. A explosdo canalisou-se afinal nestes termos: 

"Como estou contented E a primeira ves que vejo um Bispo'. "Quan 

do D.Antonio Ihe obseruou que devia ter visto o Bispo ao menos 

na hora em que Ihe conferira as Ordens Sacras, o velhinho res- 

pondeu com ingenuidade: "Permita confessar, eu nao recebi Or- 

dem sacra alguma". Era um sacristdo que fora feito Vigdrio pe- 

lo prdprio Povo, depois de ter observado durante anos como se 

fas iam as instrugoes e as cerimonias sacras". (2) 

Jd naquele tempo, D.Antonio tinha que subli - 

nhar nos sertoes e nas cidades, a meta partoral que ainda em 

1972 apontamos como anterior a todas as demais metas: "A vos, 

pais de familia, pedimos agora que nos ajudeis eficasmente... 

(1) Mons. Paulo Florencio da S.Camargo, "A Iqreja na Hist, de 
Sao Paulo" vol VII, p. 294. ~ — 

(2) lb. 251. 
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vos sois co/no Bispos em vossas cases... esforgai-vos para que 

vossos filhos aprendam de v6s a doutrina..." 

Depots de organizar o Semindrio Episcopal e 

dotd~lo de bons diretores e professores; depots de levar os sa 

cerdotes a vida de piedade, disciplina e estudos, D. Antonio 

cuidou dos agentes de pastoral em todos os campos, JVao temos 

prova a 1 gam a de que conse guisse reanimar os cinco mosteiros 

benedttinos exis tentes em sua Diocese, nem tdo pouco os quatro 

conventos carmelitas e os cinco franciscanos. Alias, todos reu 

nidos ndo contavam mats que 19 memhros no ano de 18BJ. Foi-lhe 

dificil levar as carmelitas, o Mosteiro da Luz e as Clarissas 

de Sorocaha ~ unicos mosteiros daquela dpoca - a sua verdadei- 

ra finalidade. Iria recomegar tudo pelas bases. E teve a gran- 

de alegria ae ainda poucos meses antes de sua morte, ordenar 

os 15 primeiros Padres de seu semindrio e de colher os belissi 

mos frutos do ensino dos dois grandes institutos que abrira. 

Assim, repetia ele a expressdo do velho Simedo "agora podeis 

deixar o vosso servo ir em paz". 

A f'idelissima cidade de Itu o acolheu para os 

ins tantes supremos da existencia. As 114 pardquias da Provin- 

cia de Sao Paulo, as 20 do Parana e as 28 de Minas Gerais, que 

cons tituiam a Diocese de Sao Paulo, receberam, com sofreguiddo 

sempre de novo atestada, a semente sadia e generosa de suas 

pregagdes, cartas pastorais, catecismo e virtudes. 

Conclusdo 

Socio-correspondente do Instituto Histdrico e 

Geogrdfico do Brasil desde 1841, conde, por nomeagdo do Papa 

Pio IX a 28 de abril de 1857, Bispo por graga de Deus e merce 

da Sd Apostdlica, D.Antonio Joaquim de Hello serd sempre o Apds^ 

tolo de Sao Paulo, animador das forgas vivas da hora e semea - 

dor divmo do Reino de Deus que estd para chegar. Nao poderd 

coAr em e s que cimento, porque Sao Paulo Ihe continuard fiel e 

este Instituto Histdrico e Geogrdfico cultiva a memdria de to_ 

dos os que construiram a nossa civilizagao e nos legaram o dom, 

entre todos precioso, da fd. 


