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Banco In~ú~tria e Comércio ~e S. Catarina S.A. 
Matriz: ITAJAí - Sanla (;atarina 

CAPITAL E RESERVAS ..... . . .. . Cr$ 202 . 980 . 700,30 
DEPóSITOS EM 30-6-57 .. ... ..... CrS 2.348 . 857 . 801,40 

Agência no Distrito Federal 

Agências em São Paulo 

Agência em Curitiba 

Agência cm Florianópolis 

Rua Visconde de Inhaúma, 134 C 

Rua do Carmo, 66 e 
Rua São Bento, 341 

Rua Monsenhor Celso, 50 

Praça 15 de Novembro, 9 

Agências no Estado de Santa Catarina: Araranguá, Blumenau, Bom 
Retiro, Braço do Norte, Brusque, Caçador, Camboriú, Campos No-
vos, Capinzal, Canoinhas, Chapecó, Concórdia, Criciuma, Curitiba-
nos, Estreito, Gaspar, Guaram:irim, Henrique Lage, Ibirama, . In-
daial, Itaiópolis, Ituporanga, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinvile, La-
guna , Lajes, Lauro Mueller, Luiz Alves, Mafra, Orleães, Piratuba, .. 
P ôrto União, Rio ,do Sul, Rio Negrinho, Rodeio , Santo Amaro da 
Imperatriz , São Bento do Sul, São Carlos, São Francisco do Sul, 
São Miguel do Oeste, São Joaquim, Taió, Tangará. Tijucas, Timbó, 
Tubarão, Urussanga, Videira e Xanxerê. 

Agências no Estado do Paraná: Cambará, Clevelândia, Lapa, Ma-
ringá , Palmas, Palmeira, Ponta Grossa , e São Mateus do Sul. 

Agências no Estado de São Paulo: Botucatu, Campinas, Cruzeiro, 
Jaboticabal, Jacareí, Jaú, Lençóis Paulista, Lorena, Mogi das Cru-
zes, Mogi-Mirim, Paraguaçu Paulista, Pinhal, Piracicaba, Presiden-
te Prudente, Santa Cruz do Rio Pardo, Santo André, Santos, Ser-
tãozinho e Taubaté. 

Agência no E~tado do Rio de Janeiro: Barra Mansa. 

Escritórios no Estado de Santa Catarina: Biguaçu, São José e Uru-
bici. 

Escritórios no Estado de São Paulo: Alfredo Guedes, Barrinha, Gua-
rarema, Guariba , Lutécia , Monte-Mor, Poá, Queluz, Rio das Pedras, 
Salesópolis, Sousas, Trem embé e Vila dos Lavradores. 

Abra uma conta no I N C O e pague com cheque! 
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BI ...... enau e ... 18S~ 
Como é sabido, em 1860, a co-

lônia que o Dr, Blumenau fun-
dara e que, durante dez an03, per-
maneceu como sua propriedade 
particular, passou ao domínio do 
Govêrno Imperial, subordinada di-
retamente à Diretoria Geral das 
Terras Públicas. 

Ê:sse fato, que assentou novo 
marco no desenvolvimento da co-
lônia, foi conseqüência de razões 
acumuladas durante anos seguidos. 

Muitas dessas razões vêm escla-
recidas no relatório que o funda-
dor, em maio de 1857, dirigiu ao 
Govêrno Imperial e que é um dos 
mais expressivos documentos do 
primeiro decênio do notável em-
preendimento. 

É um relatório longo demais 
para ser transcrito integralmente 
nestas páginas. Nós o iremos ana-
lisando em números sucessivos 
dê3tes cadernos que, assim, fica-
rão sendo um apanhado fiel da 
situação de Blumenau, exatamen-
te' cem anos atrás, e do estado de 
espírito do fundador, naquela épo-
ca atribulado por inúmeros sofri-
mentos físicos e morais e que, por 
fim, o obrigaram a desistir de con-
tinuar a emprêsa por sua própria 
conta. 

O número de colonos chegados 
em 1856 foi bem grande, em rela-
ção à deficiência de meios com 
que contava o fundador. 

Essa c;:ircunstância, acrescida de 
várias outras de ordem financei-
ra e moral, complicaram sêria-
'mente o estado de saúde do Dr.· 
Blumenau. f:ste sofria de grande 
depressão nervosa, agravada por 
complicações intestinais e hemor-
roidárias. Os apertos de numerá-
rio para as despesas mais simples, 
para o pagamento de compromis-

sos assumidos com colon03 e com 
representantes seus na Alemanha, 
encarregados de aliciar e desemba-
raçar Os imigrantes até ao pôrto 
de Hamburgo, ou o de Bremen, 
punham-no em verdadeiro estado 
de desespêro. 

Caráter profundamente honesto, 
para o qual o perfeito, exato cum-
primento das obrigações a que se 
sujeitara, documentadas ou não, 
constituía um verdadeiro precei-
to religioso, Blumenau, não sa-
bendo como arranjar elementos 
para enfrentar, para atender os 
vencimentos periódicos dás letras-
-de-câmbio e das contas a prazo, 
amargurava-se em torturas morais, 
que lhe doíam mais que os pró-
prios males físicos. 

Antes, porém, de abordar êsse 
lado interessantíssimo do relató-
rio de 1857, vejamos qual era, real-
mente, a situação da incipiente co-
lônia, naquele ano. 

Entraram 290 novos imigran-
tes. A população total, incluídos 
alguns indivíduos de origem ale-
mã, moradores em Gaspar e Bel-
chior, vindos de São Pedro de Al-
cântara e outros pontos do litoral 
catarinense, somava 549 almas es-
palhadas por 110 fogos, 16 dos 
quais fora dos limites dos terrenos 
integrantes da gleba que consti-
tuia, propriamente, o estabeleci-
mento do Dr. Blumenau. 

Havia 76 cabeças de gado va-
cum e 11 de cavalares e muares. 
A pequena indústria estava repre-
sentada por cinco engenhos de fa-
rinha de mandioca; cinco de açú-
car, dotados de centrüuga para 
refiná-lo; três alambiques para ca-
chaça e álcool; dois moinhos de 
fubá e dois engenhos de serrar ma-
deira; uma indústria de vinagre 
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e outra de cerveja; uma padaria 
e vários artífices, como: carpin-
teiros, seleiros, etc. 

Já existiam duas casas de negó-
cio de gêneros de primeira neces-
sidade, mantimentos, fazendas, 
ferragens; uma hospedaria. E ha-
via , também, dois médicos: um ho-
meopata , e o outro, o grande Fritz 
Mueller, que não exercia a pro-
fissão por questões de consciên-
cia; um boticário e uma partei-
r a . 

A 9 de agôsto dêsse ano, o pas-
tor protestante, OsvaLdo Hesse, ce-
lebrou, pela primeira vez, ofício 
religioso na colônia, num galpão 
que servia de abrigo ou hospeda-
gem ' de imigrantes. ~sse pastor 
chegara, a 23 do mês anterior, e 
ficou, por longos anos, à testa da 
comunidade evangélica a que per-
tencia a grande maioria dos colo-
1:05 . 

Os indígenas, que, em 1852, ha-
viam atacado a colônia, meia dú-
zia de ranchos agrupados à barra 
da Velha, continuavam as suas 
correrias pelas imediações, afu-
gentando os colonos mais afoitos. 
Naquela ocasião, os índios não ha-
viam levado a melhor; deixaram, 
na fuga, em face da resistência 
d03 colonos, um bugre morto, 
saindo outro ferido. O professor 
Ostermann descreve, minuciosa-
mente, êsse ataque, em carta que 
dirigiu ao Dr. Blumenau que, na 
oportunidade, se encontr;:tva em 
Destêrro. Essa carta acha-se tradu-
zida no "Calendário Blumenau-
ense", relativo ao ano de 1934, e 
merece ser lida pelo pitoresco da 
narrativa, a que não faltam tons 
de comicidade. Oportunamente, 
transcrevê-Ia-emos num dêstes ca-
dernos. 

Em princípios de 1856, outro 
ataque de índios deu em resultado 
a morte de dois colonos recém-che-
gados, fato que alarmou grande-
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mente os poucos moradores do in-
cipiente povoado. Em conseqüência 
dessa lamentável ocorrência, o fun-
dador da colônia redobrou de es-
forços ~unto .ao govêrno provincial, 
no empenho de _conseguir que uma 
guarda de doze pedestres, estacio-
nada no arraial de Belchior (Colô-
nia Itajaí), fôsse transferida para a 
sede da colônia Blumenau. Ali, em 
Belchior, a guarda era inútil , per-
feitamente dispensável, pelo des-
bravamento das matas a que os 
imigrantes alemães se iam entre-
gando, rio acima. Além de inútil, 
se tornara até prejudicial aos pró-
prios moradores da colônia Itajaí, 
com seus homens vivendo no ócio, 
sem comando nem orientação . 

Desde o primeiro ataque dos 
índios, em 1852, Blumenau vinha 
insistindo para que aquela guarda 
ficasse sob o seu comando, na co-
lônia. 

Sàmente conseguiu isso, depois 
que se dirigiu, diretamente , ao Go-
vêrno Imperial para que êste trans-
mitisse instruções enérgicas ao pre-
sidente da Província, nesse senti-
do. A guarda foi transferida para 
Blumenau, mas, mesmo assim, de 
pouco adiantou; pelo menos, até 
que o fundador conseguisse, a 
muito custo, substituir as velhas 
carabinas que os pedestres usa-
vam e que "entre cinco tiros ne-
gavam três e quatro", no pitores-
co dizer do relatório , por espin-
gardas mais modernas, de dois ca-
nos, e obter facões apropriados, e 
i3so tudo com o auxílio de 4005000 
que lhe concedeu o Govêrno Im-
perial. 

Ainda em 1857, o presidente da 
Província, João José Coutinho, vi-
sitou a colônia, aí aparecendo de 
surprêsa . 

Sôbre a animosidade que êsse 
presidente alimentava contra a co-
lonização alemã, especialmente 
quando protestante e, de um mo-
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do particular, con tr a o Dr. Blume-
nau e a sua colônia, teremos mui-
to que dizer. 

O fundador queixa-se amarga-
mente, no relatório de 1857, do 
pouco caso, mais do que isso, da 
má vontade de Coutinho para com 
o que dissesse respeito ao empre-
endimento Ida bacia do Itajaí. Re-
servaremos, entretanto, os nossos 
comentários a êsse interessante 
capítulo, para um dos próximos 
artigos. 

Já naquela época, a dança dos 
preços dos gêneros de primeira ne-
cessidade andava em ritmo de 
" rock and roll". Como hoje, não 
se podia então fazer orçamentos 
e previsões honestas, sem acres-
centar a tôdas as rubricas, percen-
tagens mais ou menos altas para 
enfrentar as prováveis, quase cer-
tas, majorações de preços. 

Blumenau, na sua ingenuidade 
para negócios, não se conformava 
com essa irregularidade. Tais es-
crúpulos, teve-os êle durante os 
trinta e tantos anos de sua admi-
nistração à testa do estabelecimen-
to que criara. 

Não queremos fugir à tentação 
de transcrever um trecho do rela-
tório de que tratamos, conservan-
do a pitoresca redação do seu au-
tor, que é um atestado a mais do 
escrupuloso cuidado com que Blu-
menau encarava os negócios de 
sua colônia, frente aos compromis-
sos assumidos para com o Govêr-
n o Imperial. 

Referindo-se a um relatório an-
terior, enviado ao Diretor Geral 
das Terras Públicas, por intermé-

'dio da presidência da Província, . 
e que esta havia, propositadamen-
te, demorado em remeter ao des-
tino, de sorte que os dados no mes-
mo contidos não puderam constar 
do relato anual daquela autorida-
de imperial, Blumena u assim se 
expressa: 

"Falei, então, sôbre a.:; diferen-
ças dos preços do trabalho, dos ví-
veres, das comissões dos agentes 
e, enfim, de tôdas as mais desp~
sas inerentes à minha emprêsa, no 
tempo em que estabeleci os cálc<.l-
los, que serviam de ba.:;e ao meu 
contrato com o Govêrno Imperial, 
e na época recém-passada e na 
atual, e sôbre os grandes e quase 
insupe:ráveis embaraços em qué 
fui pôsto pela mudança que, desde 
então, se deu nos mesmos preços 
e despesas. Essa mudança foi, em 
efeito, tão enorme e tanto além 
de tôdas as pressuposições razoá-
veis, que, completamente e para 
grande prejuízo e desânimo meus, 
destruiu todos os meus cálculos an-
teriores. Tendo eu estabelecido os 
mesmos nos meados do ano de 
1854, da maneira mais consciencio-
sa e segundo as minhas experiên-
cias, colhidas desde anos, não to-
mei e razoàvelmente não podia to-
mar em conta nem as consideráveis 
perdas de capital, que logo depois 
sofria, direta e indiretamente, por 
diversas causas além do meu que-
rer e poder, e sobretudo pela refe-
rida enchente e suas funestas con -
seqüências, e tampouco podia pre-
ver um aumento de todos os preços 
e despesas tal, que fêz subir, geral-
mente, a mais de dôbro . e até ao 
triplo e quádruplo, a quantia que, 
a princípio, eu havia calculado co-
mo indispensável e suficiente. 

"O meu ponto de mira foi a 
continuação, a pro.:;peridade e o 
engrandecimento da minha em-
prêsa e não pedia dela outros lu-
cros que não fôssem os precisos, 
para poder sustentá-la com vigor, 
e eu, modestamente viver; foi a 
minha ambição e o meu orgulho 
cumprir a r isco e a todo transe o 
meu contrato e, assim, evidenciar 
que quem fôr guiado por experiên-
cia e dotado de atividade, boa-von-
tade e retidão, mesmo com dimi-
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m .. tos meios, possa fazer alguma e 
até muita cousa. Fiz, pois, cálculos 
conscienciosos e razoáveis; dando-
·se logo um pequeno desfalque, 
esperava poder cobri-lo, diminuin-
do ao mínimo os meus gastos pes-
soais e sacrificando o modesto lu-
cro que julgava, em parte, poder 
e dever esperar. Não podia, po-
rém, prever nem tomar em con-
ta que, em vez de um pequeno lu-
cro, que estava disposto a sacrifi-
car, se dessem infortúnios extraor-
ainários e fora de qualquer pro-
)abilidade e, em conseqüência, per-
das e pre~l1ízos bem consideráveis 
para as minhas circunstâncias; e 
ainda menos podia prever o exor-
bitante aumento de todos e quais-
quer preços e despesas. 

"Com efeito, a mesma quantia 
com que, na época do estabeleci-
mento dos meus cálculos, podia es-
tabelecer e sUstentar 300 colonos, 
hoje chega apenas para cem e, 
quando muito, para 130, até 150; 
naquele tempo, pagava-se ao agen-
te engajador e expedidor de colo-
nos a comissão de 2$340, 3$900 e, 
quando muito, 5$460 por colono 
adultu, entretanto que, no ano pas-
sado, paguei 13$000 e hoje me pe-
de 20$000 por "cabeça" de adul-
tos e 13S666 de menores (ou 2 / 3 
do prêmio que o Govêrno Impe-
rial paga aos empreendedores de 
colônias) ou 15S000 por adulto, 
20 % do produto bruto da venda 
das minhas terras e, no fim de dez 
anos, 25 % do valor da minha pro-
priedade territorial. 

"Naquela época, calculei as des-
pesas da fatura da estrada da bar-
ra do Itajaí até a colônia, de uma 
extensão de pouco mais ou menos 
doze léguas, em Rs. 5.5005000, ho-
je e depois da terrível enchente 
que levara a maior parte das pon-
tes então existentes e deu uma li-
ção dispendiosa, porém instrutiva, 
contra cuja repetição se deve to-
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mar cautela, não posso calcular 
e3sas despesas em menos de 15 
contos, além daquilo que já gas-
tei, e o snr. presidente da Provín-
cia julga que apenas 25 hão de 
chegar. 

" O mesmo se deu e ainda se dá 
com as mais construções para uso 
público, que me obrigara a fazer 
às minhas custas; como com cami-
nhos e edifícios particulares, com 
a medição das terras e, enfim, com 
todo e qualquer trabalho e despe-
sa que, geral e regularmente, é o 
dôbro e, muitas vêzes, o triplo, e 
ainda mais, daquilo que, faz qua-
tro anos, calculei e naquela épo-
ca razoàvelmente podia calcular. 

"Chegando um número de colo-
nos e calculando eu logo de um 
lado a importância das diversas 
comissões, gratificações e ma~3 

despesas diretas do transporte à 
colônia, gratificação do emprega-
do da alfândega, que devo pagar 
à caixa desta, enfim à despesa ge-
ral com o respetivo transporte dos 
colonos até êles terem chegado 
à colônia, do outro lado a receita 
proveniente dos prêmios pagos pe-
lo Govêrno Imperial e das vendas 
das terras, únicas fontes daquelas, 
saiu como resultado final que de.:;-
ta receita, deduzida a importân-
cia das despesas , por ora não me 
ficavam senão 30 % e, no decurso 
e fim de três anos, mais 15 a 20 %, 
provenientes êstes da venda das 
terras vendidas a prazo. E com ês-
tes 30, respetivamente 45 e, quan-
do muito, 50 %, devo, pois, susten-
tar a emprêsa a todos os respeitos, 
pagar guarda-livros, agrimensor, 
etc. , medir terras, fazer caminhos 
na colônia, etc., e enfim cumprir 
as obrigações a que me compro-
meti e sujeitei para com o Govêr-
no Imperial. É óbvio que isso é 
uma absoluta impossibilidade". 

Voltaremos, em próximos arti-
gos, a êste interessante relatório. 
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Poettl5 Blumen~UQn5Q5 
Octaviano Ramos não nasceu em Blumenau. Mas, em Blumenau 

viveu a maior parte de sua existência. Aqui constituiu família; aqui 
nasceram-lhe os filhos. 

Deu a Blumenau o melhor de seus esforços, da sua afeição, ' da sua 
brilhante inteligência. 

Foi um blumenauense de coração. E, como tal, deve figurar, justa-
mente, em lugar de destaque, na galeria dos intelectuais do município. 

Nascido na bucólica São José, encravada num dos mais pitorescos 
recantos da baía de Florianópolis, Octaviano cresceu na contemplação 
das incomparáveis belezas da sua terra. Amou-a. E, na placidez do am-
biente, na quietude da paisagem, na magnificên.cia de uma natureza 
ungida de paz e de sol, formou o seu espírito, para tornar-se o homem 
bom, modesto, humilde e terno que sempre foi na vida. 

E um espírito assim, num meio assim cheio de encantos, de tranqui-
los deslumbramentos, não poderia deixar de ser poeta. Poeta da beleza 
e da bondade. 

Os inspirados versos que compôs bem refletem a sua alma enamo-
rada das maravilhas da sua terra, impregnada dos sentimentos de ca-
ridade, de amor ao Criador e às criaturas tôdas. 

Um poeta que tinha a meiguice ingênua do Poverello, de quem, aliás, 
era um admirador incondicional. 

Quando Octaviano era agente postal-telegráfico de Blumenau e diri-
gia, comigo, a "A CIDADE", jornalzinho que nos custou muitas dores 
de cabeça, eu costumava visitá-lo todos os dias, à tardinha, em sua resi-
dência nos altos do prédio que Curt Hering, o prefeito benemérito, cons-
truíra para a agência do Correio. E quase sempre saíamos juntos, a dar 
uma volta a pé pelas ruas da cidade, comentando fatos da nossa mocidade, 
discutindo assuntos de literatura e mesmo de política do município e do 
estado. Ou íamos visitar o Bruder Pacômio, na pequena tecelagem dos 
franciscanos, ou filar umas pitadas de rapé do Bruder Hilário, no san-
tuário em que êle fabricava altares de madeira que eram verdadeiras 
obras d~ arte. 

Certa vez, passamos pela atual Rua Alvin Schrader, defronte ao 
jardim da residência que fôra do Doutor Alfredo Luz, então uma das 
melhores da cidade. 

Naquela época, estando o proprietário internado num sanatório no 
Rio de Janeiro, ? jardim que conhecêramos, outrora, muito bem 'cui-
dado, sempre cheIO de flôres e folhagens as mais delicadas estava em 
lamentável estado de abandono. O capim e as ervas danin'has haviam 
tomado conta de tudo. As belas roseiras enxertadas, desprendidas de 
seus wportes apodrecidos, jaziam pelo chão, uma ou outra tentando 
fazer desabrochar as suas flôres por entre malhas de "mata-pasto". 

- fi-
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Tudo era desolação e tristeza. Aquela vista impressionou o espí-
rito de Octaviano. Tanto mais quanto o proprietário tivera sorte igual 
à do jardim. 

Dias depois, Octaviano leu-me êste sonêto inspirado no triste qua-
dro: 

SOMBRA E SILÊNCIO 

Êste velho jardim que outrora eu vinha 
Contemplar, junto à grade que o rodeia, 
Abandonado e triste hoje é a mesquinha 
'Sombra do que já foi, trágica e feia. 

Não tem mais rosas. A última que tinha 
Ainda se vê desfeita sôbre a areia. 
Cobre-o o manto vivaz da hera daninha, 
Nem um passáro mais nêle gorgeia. 

A imagem fiel agora me parece 
Do nosso coração quando envelhece 
E a dor o assalta, num constante assédio. 

De sonhos êrmo exânime se ensombra, 
Muda-o o silêncio, transfigura-o a sombra 
Num campo-santo de saudade e tédio. 

Mas não é de tristezas o sentido marcante da poesia de Octaviano 
Ramos. Muito ao contrário. 

Seus versos ressumam ternura, entusiasmo e alegria pela vida. São 
sempre um impulso para o alto, para o bem e para o belo; um ruflar 
de asas para o infinito, fugindo às misérias do mundo e à maldade dos 
homens. 

Êste sonêto "ASCENSÃO", é de singular beleza: 

Como o canoro pássaro liberto 
Do cativeiro em que a penar vivia, 
Batendo as asas, num revoar incerto, 
Em gorgeios traduz sua alegria. 

Também tu, pobre coração desperto 
Do silêncio mortal que te angustia, 
Ergue-te e deixa o cárcere deserto, 
Foge a essa estância lôbrega e sombria! 

Faz-te senhor em vez de ser. cativo! 
Desfere e aos céus altíssimos levanta, 
Um canto varonil, claro e festivo! 

O vôo alça, num místico transporte, 
E no afago da luz unge-te e canta! 
Canta a glória e a alegria de ser forte! 

- 7 -
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Não são menos lindos êstes: 

VERSOS À MOCIDADE 

Mocidade feliz, que te espanejas; 
Galante e alegre, como um passarinho, 
Irradiando de ti, sem que tu vejas, 
Jorros de luz, perfumes e carinho; 

Serena segue, sob as benfazejas 
Asas do amor, de puro e leve arminho, 
Vendo os sonhos dourados que desejas 
Docemente surgindo em teu caminho. 

Abra o destino sôbre os teus anelos 
A profusão de graças e desvelos 
De seu tesouro, que no céu fulgura! 

Chovam risos e encantos em teu seio 
E nêle faça ouvir o seu gorgeio 
A doce voz eterna da Ventura! 

Curi05idBde5 
AS TRÊS T ATUTIBAS 

Os que não conhecem certas particularidades da vida de Blumenau, 
julgarão que TA TUTIBA, nome pelo qual são conhecidas três linhas co-
loniais que têm comêço na estrada de Itoupava Central, seja de origem 
indígena. 

Viria de "tatu", o conhecido desdentado e "tiba" que, em tupi, sig-
nifica "muito", "grande quantidade" . Assim, Tatutiba seria "lugar de 
muitos tatus". 

Mas não é nada disso. O nome se originou de "Tatu-tiefe". "Tiefe" 
chamam os alemães às linhas coloniais de penetração, geralmente nos 
fundos dos lotes que dão frente para as estradas gerais. Assim, as três 
linhas coloniais de que 'tratamos são "tifas", como já está abrasileirada 
a palavra. "Tifa do Tatu", ou "Tatu-tiefe", como as chamam ainda os 
alemães e seus descendentes que povoam os seus lotes. 

Já nos mapas oficiais do município, elas figuram como brasileirís-
simas "Tatutibas". 

- 8 
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UM POUCO DE ROMANCE 
o velho cemitério católico de 

Blumenau ficava por detrás da 
Igreja Matriz, numa elevação de 
onde se avistava tôda a parte les-
te, acompanhando a grande cur-
va do Itajaí que forma a chamada 
Ponta Aguda. 

Para o saneamento e urbaniza-
ção do local, que fica mesmo no 
coração da cidade, foi neces,;áriu 
demolir o Cflmpo santo e arrazar 
a colina. 

A velha cidade dos mortos era 
um lugar pitoresco, com os seus 
ciprestes anosos, as suas a z:'lleas 
vermelhas sempre em flor , os seus 
milhares de lír ios brancos satu-
rando o ambiente de agradável 
perfume. Era um recanto de paz, 
de tranquilidade, com as suas cru-
zes e monumentos a assinalar a 
derradeira morada dos que a mor-
te ia colhendo na sua faina im-
piedosa, inexorável. 

Ali não estavam enterrados, 
apenas, os primeiros colonos que , 
com o Doutor Blumenau à fren-
te, concorreram para o engran rl e -
cimento da Colônia. Nem tôdas 
aquelas sepulturas guardavam res · 
tos de imigrantes, de seus descen-
dentes que viveram a vida sim -
ples ~ pura, monótona e produti-
va do camponês ativo, laborioso. 

Algumas escondiam segredos de 
vidas aventurosas; outras. roman-
ces de amor; outras, exemplos de 
fé, de sacrifício, de resignação. 

Eu conheci ali um túmulo que 
sempre me chamava a atenção. 
Era de tijolos e cimento e trazia 
uma lápide de mármore branco 
com esta inscrição em alemão, em 
letras góticas, douradas: "Aqui 
descansa, no Senhor, Leontina, ba-
ronesa de Wendlingen, nata Con-
dessa Palaczy". 

Não era para menos que desper-
tasse a curiosidade de qualquer 
um, um epitáfio assim tão aristo-
crático na burguesa e pacata Blu-
menau de anos atrás. 

E eu nunca viria a conhecer o 
romance daquela, cujos restos ali 
descansavam, se não me tivesse 
vindo às mãos o livro de Teresa 
Stutzer "Am Rande des brazilia-
nischen Urwaldes". 

Essa escritora, que viveu alguns 
anos em Blumenau, conta-nos a 
história emocionante da baronesa 

J. Ferreira da Silva 

Leontina. É um romance comoven-
te, um exemplo de como a Provi-
dência tece os destinos dos homens, 
à revelia d.êstes, destinos às vêzes 
caprichosos, que se cumprem à ris-
ca, por mais absurdos que pare-
çam nos seus detalhes. Um roman-
ce que começa numa modesta al-
deia da Áustria e vem terminar na 
bucólica Blumenau, embalada ao 
doce murmúrio das águas calmas 
do majestoso Itajai. 

Em meio ao calor, à fervilhan-
te alegria de uma noite de baile 
na côrte do granduque Maximi-
liano da Áustria, Leontina, dama 
de companhia da granduquesa 
Carlota, conheceu o jovem tenen-
te de Wendlingen. ~ste, descen-
dente de nobre estirpe de gran-
des oficiais do exército austríaco, 
não sendo o primogênito, teve que 
ingressar na carreira das armas 
e , em 1864, era Ajudante-de-Or-
dens de Maximiliano que, deveras, 
o estimava. 

Leontina e o Tenente amaram-
-se. E amaram-se como dois jo-
vens belos, cheios de vida e saú-
de, podiam amar-se. Ambos, po-
rém eram pobres, embora descen-
dentes de famílias abastadas. 

Quis o destino que Napoleão Bo-
naparte voltasse as suas vistas à 
Côrte Austríaca para ali encon-
trar um imperador para o México, 
recentemente conquistado. O gran-
duque Maximiliano foi o escolhi-
do. 1!:ste, de princípio, tentou opor 
embargos à honrosa escolha. Sa-
bia bem a quanto se arriscava, 
acedendo aos caprichos do corso. 

A ambição de Carlota, porém, 
soube demovê-Io. Chegava, enfim, 
à concretização de sonhos sempre 
acalentados, de ostentar à fronte 
a coroa imperial. Imperatriz do 
México! 

E Maximiliano acedeu. E, no 
mesmo dia em que, com pompas 
jamais vistas, foi êle proclamado 
Imperador do México, Leontina e 
Wendlingen, agraciados com títu-
los e doações, uniam para sempre 
os seus destinos. Casaram-se. Ca-
saram-se e foram escolhidos para 
fazerem parte da comitiva 'lue de-
veria acompanhar os novos sobe-
ranos ao seu pôsto no Novo Mun-
do. 

A bordo do navio que transpor-
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tava a luzida côrte, m}iita gente 
ia pensativa, apreensiva, cheia de 
mau& . preságios. Assim o impera-
dor. Mas Leontina e o jovem espô-
so iam alegres, felizes. O futuro 
não os preocupava. Debruçados à 
amurada do barco, de mãos da 

, das, encaravam o céu e o oceano, 
azuis , e intermináveis, com a des-
preQcupação de quem só pensa no 
seu amor e na sua felicidade . 
Wendlingen fôra o primeiro e úni-
co amor de Leontina que, de um 
convento, viera para o serviço da 
granduquesa. Amava-o, pois, com 
a enternecida pureza dos anj03. E 
viveram felizes, muito felizes, nos 
primeiros tempos. 

Depois, veio a catástrofe. A r e-
volta, a prisão do imperador e dos 
da sua côrte, inclusive Leontina e 
Wendlingen. A fortaleza de Qua-
l etaro, a sentença de morte, luto 
e lágrimas. 

Na sua grande dor, Leontina tu-
do fêz para salvar o imperador e 
o espô,;;o. Arrojou-se aos pés dE 
Juarez, lavou-lhe com lágrimas as 
botas grosseiras, implorou, pediu 
desesperadamente. Juarez mandou 
riscar os nomes da corajosa da-
ma e de Wendlingen da lista dos 
que seriam fuzilados. Mas o impe· 
rador morreu corajosamente, tras-
passado pelas balas do pelotão de 
fuzilamento. 

Desapareceram. porém, das lin-
das faces de Leontina as róseas cô-
res que lhe davam tanta graça e 
tanto encanto. Nem já o filhinho, 
fI:uto de um grande e abençoado 
amor, conseguia fazer-lhe voltar 

.0 sorriso aos lábio& emurchecidos. 
.. ··Wendlingen -ouviu falar que no 

.Rio de Janeiro talvez conseguis-
se ser admitido como oficial do 
exército imperial. Obtida a devi-
da permissão, embarcou-se com a 
espôsa e o filho para a capital bra-

'sileita. Longos dias, semanas e 
meses de angustiosa espera. As 

lOIas e objetos de uso doméstico 
iam sendo vendidos um atrás do 
outro. E a saúde de Leontina, dia 
a dia, se tornava mais precária. 
Não lhe saía da mente a horrível 
cena a que assistira em Quaretaro. 
Ia definhando, como a flor arran-
cada à haste em que desabrochara. 
Wendlingen, um dia, ao beijá-la, 
sentiu que a febre queimava os 
lábios da e3pôsa amada. Sem mais 
esperanças de emprêgo no Rio, se-
guiu o conselho de patrícios seus 
que Uie recomendavam viesse pa-
r a o Sul, onde um clima mais ame-
no e um convívio mais íntimo com 
gente de origem e fala germânicas, 
talvez trouxessem à infeliz Leon-
tina algum lenitivo. E, assim, a 
desgraçada família veio ter a Blu-
menau. Mas, Leontina já não er3 
nem mesmo a sombr a do que fôra. 

Os beijos ardentes e apaixona-
dos do marido tentavam reani-
má-la. Mas, ela morria aos pOUCOJ. 
Morria delirando, falar.do ora em 
seus dias de felicidade, ora nos 
tempos do convento, cantando sal-
mos entre volutas de incenso a su-
birem, com ela, para o altar do 
Senhor. Pouco depois, expirou nos 
braços do espôso amado. 

E seu corpo foi repousJ.r à som-
bra dos ciprestes do velho cemité-
I io colonial. 

Wendlingen embarcou o filhinho 
num navio, de volta à Áustria, pa-
ra que seu irmão mais velho e os 
parente,;; de Leontina se encarre-
gassem da sua educação. 

E êle, o infeliz Ajudante de Sua 
Majestade, o Imperador do Méxi-
co, conseguiu um lugar de profes-
sor de primeiras letras e, tôdas as 
tardes, depois de dar cumprimen-
to às obrigações do cargo, subia 
vagarosamente a colina e ia sen-
tar-se junto ao túmulo de Leonti-
na, relembrando o seu amor, cho-
rando a sua saudade . .. 

dl)CORRlEr:4<CIAS DI: Si 
Q registro dos nascimentos ocorridos na colônia, nos primeiros anos 

de sua existência, eram feitos pelo Dr. Blumenau. Em 1851, exatamente 
um ano dep.ois da fundação, nasceu a primeira blumenauense, a menina 
Ida Friedenreich, filha do veterinário Guilherme Friedenreich, um dos 
17 fundadores. 

Eni 1857, foram registrados 18 nascimentos, e 24 óbitos. 
Data de 1857 a fundação da comunidade evangélica de Blumenau, 

que será assunto de artigo especial. 

- 10 
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Henrique KroLLerg .. 
Agora que foi demolida 6 ve-

lha igreja de Blmnenllu, pa,ra 
dar lugar a um templo moderno, 
amplo, capaz d abrigar fi cres-
cente população católip8 dn ci-
dade, é jllsto que inauguremos 
esta seção com uma homenAgam 
à memória de Henriqlla Kroh-
berger. 

A matriz de Bh.tmenAll foi, 
incontestàvelmente, lIma. maa--
nífica obra de arte, em puro e~
tilo gótico, da Hnna/i hf!.rmOPlO-
sas e elegantes. Foi Krohbarger 
quem a planejou e a ~on&truiu 
em 1875. 

Henrique Kl'onbar~er V(ljo Pfl.-
ra Blumena.u em 1858. Como 
engenheiro arqlliteto que era. 
manteve-se aQ lado do fundadol" 
da colônill, como sall au~llhu'
-técnico. Todo/il 011 ediftc106 de 
maior vulto da então sede da 
colônia, foram construídos por 
êle. Assim, o prédio da dire-
ção, que depois pfi~IiÓu a ser a 
prefeitul'a, as igrejas católica 

e protestante, a antiga ponte sôbre o Garcia, na atual Rua Quiníle, a pon-
te do Salto, sôbre o Itajaí, e que ainda existe, etc. 

Quando, em 1880, a colônia foi emancipada, Krohberger passou 
a exercer o cargo de agrimensor da Comissão de Terras e Colonização e, 
posteriomente, o de auxiliar-técnico da Diretoria de Terras, -Colonização 
e Obras Públicas. 

Em 1896, foi encarregado da organização da carta topográfica do 
Estado, obra em que dispendeu dois anos de trabalho constante. 

Aposentou-se em 1908. Tinha grandes méritos como profissional com-
petente e escrupuloso. 

Faleceu em 1914, deixando muitos descendentes. 

A sua memória merece o respeito e a admiração dos blumenauenses. 
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Dominando a parte central 
da cidade, a igreja que desa-
parece foi, durante bons oi-
tenta anos, testemunha muda 
dos acontecimentos que, pro-
gressivamente, impulsiona-
ram Blumenau para a situa-
ção invejável que desfruta nos 
dias que correm. A sua tôrre, 
esbelta na sua forma primi-
tiva, tal como Krohberger a 
concebeu e executou, mais 
tarde deturpada por conve-
niência da colocação de novos 
sinos e do relógio, tornara-se 
típica . Punha qualquer cousa 
de místico, de sublime, de poé-
tico, no pitoresco da paisa-
gem, que ~ desdobra pela 
grande curva do Itajaí, ao 
longo da qual a cidade se ex-
pande. 

A Matriz que já fo~ demolida 

,, " ;1 . . Efe ... érides Blu.uenauenses 
'N'bVEMBRO: 
1869 - dia 8 

j I .;-';~.; . J 

" U~if1'-' - dia 19 
! , ; ' ·1:;1 

1874 - dia 8 
~ I:,. I: . 

1874 - d'ia 22 

;1879' - dia 9 

o doutor Blumenau, depois de quatro e meio anos de 
ausência na Europa, regressa a Blumenau, casado. 
Os bugres atacam e matam o colono Piske. em Bene-
dito. 
Falece o professor público Vitor von Gilsa que, como 
capitão, tomou parte na guerra do Paraguai inte-
grando o contingente de voluntários blumenauenses. 

- ~Chega à colônia, pela primeira vez, o vapor "Lou-
renço". 
À noite, um tigre penetrou na casa do colono Corné-
lio Murphy, em Itoupava, ferindo-o gravemente. 
Comélio faleceu dias depois. 

1889 - dia 23 - A Câmara Municipal, em reunião, dá sua adesão ao 
·,'·!I'... govêrno republicano. 

-12 -



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

rIGURA5 DO PRE5EN(E 
Em cada caderno, nesta seção, homena-

gearemos um blumenauense vivo, que, pe-
las suas virtudes . morais e cívicas, pelo 
seu reconhecido amor ao município e ao 
seu povo, se tenha feito credor da grati-
dão da coletividade. 

E não poderíamos começar melhor a re-
lação, do que com o nome de Frei Ernesto 
Emendoerfer, O. F. M., diretor do Colégio 
Santo Antônio. 

Blumenauense que dedicou tôda a sua 
existência (que já ultrapassou sessenta 
anos e que a Divina Providência prolon-
gue por muitos mais ainda) às causas de 
Deus e da Pátria, distinguiu-se, de um 
modo todo especial, na missão que vem 
exercendo por muitíssimos anos: a da edu-
cação da mocidade. Quanto Blumenau, o 
Vale do Itajaí inteiro, até mesmo Santa 
Catarina e o Brasil, devem a Frei Ernes-
to! 

Ainda é cedo para julgar a sua obra. Ainda é cedo para dizer dos 
benefícios que a sua experiência, os seus exemplos de sacerdote, de cida-
dão digno, de munícipe enamorado das belíssimas tradições da pequena 
pátria, da comuna bem amada, trouxeram à sociedade e à família blu-
menauense. 

Estamos, certamente, fazendo agravo à modéstia de f). Revma. com 
estes comentários. Mas, que o bom frade nos perdôe! 

Conhecendo de perto, como conhecemos, a atuação de Frei Ernesto 
em prol dos interêsses do município, a preocupação com que estuda a sua 
história, tão bonita, tão cheia de magníficos exemplos de patriotismo, de 
Fé, de entusiasmo pela grandeza do Brasil, não podemos deixar de reco-
nhecer-lhe o direito de aparecer como o nosso primeiro homenageado, co-
mo uma grande, uma nobre figura do presente blumenauense. 

Dentro do apostolado que se impôs, por vocação tôda providencial, 
Frei Ernesto é o "the right man in the right place". O homem talhado 
para E€r mestre, orientador. Lapidário de caracteres, modelador de cons-
ciências. 

Blumenau do futuro consagrará. êsse modesto franciscano como um 
dos maiores de seus filhos. E, certamente, a multidão de indivíduos úteis 
à sociedade e à pátria, que passaram por suas mãos de mestre e de ami-
go, médicos, engenheiros, advogados, padres, professôres, juízes, . políti-
ticos, administradores, industriais, simples operários, hão de honrar o 
seu nome pelas gerações a fora, inscrevendo-o na galeria dos mais desta-
cados descendentes dos pioneiros que, às margens do Itaj aí, argamassa-
ram com suor e sangue êste magnífico empreendimento que é a obra co-
lonizadora do Dr. Blumenau. 

- 13 -
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te n t e n á r i o ~ a tom uni ~ a ~ e E y a n ~ é li c a ~ e 81 um e nau 
o dia 9 de agôsto dêste ano assinalou a passagem do centésimo ani-

versário da fundação da Comunidade Evangélica de Blumenau. Os fatos 
ligados a essa efeméride, serão focalizados num dos próximos cadernos. 

Não queremos, porém, deixar passar o ensejo do lançamento desta 
publicação, sem prestar as nossas homenagens aos pastôres e fiéis que, 
ne!": ses cem anos decorridos, vêm batalhando ao mesmo tempo pelo apri-
moramento da Fé e dos costumes e do progresso material e moral do mu-
nicípio. 

E nenhuma homenagem se nos afigura mais oportuna do que trans-
crever, aqui , a brilhante oração proferida por Frei Ernesto, diretor do 
Colégio Santo Antônio, por ocasião das solenidades com que foi comemo-
rado o notável acontecimento: 

o Templo Evangélico de Blumenau. cons-
trução de H. Krohberger. 

"A Sociedade dos Amigos de 
Blumenau, tem razões muito bem 
fundamentadas e motivos convin-
centes para congratular-se com a 
Comunidade Evangélica de Blume-
nau, nesta data, em que há cem 
anos passados, no "Banco dos Imi-
grantes" , estreava oficialmente o 
primeiro pastor evangélico. 

Seria, porém sair de minha ór-
bita , quisesse , nesta hora, que é 
de comemoração solene do nas-
cimento da Comunidade Evangé-
lica , focalizar-lhe as atividades re-
ligiosas; outros já o fizeram ou 

- 14 -

ainda o farão com proficiência. 

Sem direito de requestar a be-
névola atenção do auditório por 
exposição, que devia ser longa, das 
realizações dessa Comunidade no 
campo cultural e social, permito-
-me debuxar o perfil de alguns 
pastôres beneméritos de Blumenau. 

Rodolfo Osvaldo Hesse foi o pri-
meiro pastor da Comunidade. For-
mado pela Universidade de Bres-
lau, membro de familia muito 
conspícua e altamente relacionada, 
tinha diante de si, em sua terra na-
tal, futuro promissor. Não obstan-
te acedeu ao convite do Dr. Blume-
nau de passar-se para a colônia 
recém-fundada, onde trabalhou 22 
anos. Organizou a Comunidade e 
filiais. Inaugurou esta igreja, de-
dicada ao Espírito Santo. Era ora-
dor emérito. Espírito empreende-
dor e dinâmico. A 2 de dezembro 
de 1859, fundava no local onde ho-
je funciona o Tabajara-Tênis-Clu-
be, a Sociedade dos Atiradores, 
que foi a associação tradicional de 
Blumenau, durante quase 90 anos. 
Quatro anos mais tarde, organi-
zou a Sociedade de Cantores "Ger-
mânia" , que dirigiu durante mui-
tos anos, e ainda sobrevive na im-
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portante e simpática Sociedade 
Dramático-Musical "Carlos Go-
mes". Fundou também uma esco-
la, que mais tarde devia ser a 
"Escola Nova". Bem humorado e 
expansivo, favorecia a sã alegria, 
caridoso, amparava os pobres, as 
viúvas e órfãos; era liberal, a pon-
to de convidar sua comunidade, 
oficialmente, para comparecer ao 
lançamento da pedra fundamental 
da Igreja Católica. Foi, incontestà-
velmente, um grande homem. 

Em 1889, dez anos após a mor-
te do pastor Hesse, não como su-
cessor imediato, foi empossado no 
cargo o pastor Hermann Faulhaber. 
Além de dedicar-se ao munus pas-
toral, empenhou-se êle na organi-
zação da "Escola Nova", a cuja 
frente se manteve durante 26 anos, 
com rara competência. Fundou a 
Associação dos Professôres e diver-
sas comunidades escolares. A 16 de 
junho de 1893, publicou o pri-
meiro número do "Urwaldsbote", 
jornal que se tornou o mentor es-
piritual dos colonos do Vale' do 
Itajaí. Para seus fiéis editou o 
"Christenbote". Entre as numero-
sas publicações do pastor Faulha-
ber avulta um Manual para o en-
sino da História do Brasil, escrito 
em alemão, o que se explica pelas 
circunstâncias da época. A orienta-
ção do livro caracteriza-se por es-
tas palavras da introdução: " O en-
sino da História tem por fim expor 
ordenadamente a ,evolução históri-
ca de um povo, através da conca-
tenação de seus acontecimentos 
mais importantes. Deve esclarecer 
o pensamento, explicar causas e 
efeitos, relatar experiências e fa-
tos, apresentar bons exemplos a 
imitar, e maus a fugir. Assim deve 
criar-se sentimento de nobreza e 
patriotismo. "Falou o mestre"! 

Em 2 de setembro, data da fun-
dação de Blumenau, neste ano, 
ocorre o cinqüentenário da cria-
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ção da Sociedade Evangélica de 
Senhoras de Blumenau pelo pas-
tor Mummelthey. Propunha-se es-
sa Associação, cuja primeira dire-
toria era constituída pelas senho-
ras pastor Mummelthey, Elsbeth 
Koehler, Nanny Poethig, Wanda 
Blohm e Hedwig Kuenzer, prestar 
assistência a doentes e parturien-
tes. Surgiu o "Johannastift", de 
que é sucessora a moderna Mater-
nidade, que é um orgulho de Blu-
menau. 

Em 1913, chegaram a Blumenalr 
as primeiras diaconisas, irmãs en-
fermeiras evangélicas, que inicia-
ram sua atividade no Hospital Mu-
nicipal. O pastor Mummelthey 
ainda foi um dos principais men-
tores para a fundação do Hospi-
tal Santa Catarina, estabelecimen-
to modelar. Enquanto existir a 
Maternidade Elsbeth Koehler, as-
sim chamada em homenagem à 
senhora que, durante 40 anos, lhe 
dedicou os melhores de seus es-
forços, e enquanto o Hospital San-
ta Catarina continuar a favorecer 
a população de Blumenau e dos 
municípios circunvizinhos, será 
lembrado o nome do pastor Mum-
melthey. 

Dentre a Comunidade Evangéli-
ca de Blumenau apontei apenas 
três nomes de pastôres a quem nos-
sa comuna muito deve. Poderia 
citar muitos outros membros da 
Comunidade, vivos e falecidos, que 
pelas suas realizações se tornaram 
credores do reconhecimento públi-
co. Assim se justifica, plenamen-
te, o júbilo e a satisfação com que 
a população do nosso município e 
dos vizinhos, agora sem distinção 
de credo, participa das festas do 
centenário da Comunidade Evan-
gélica de Blumenau, a que tenho 
o prazer de apresentar as sauda-
ções efusivas e as congratulaçõ2s 
sinceras da Sociedade dos Amigos 
ce Blumenau-" 
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Um julgamento acertado 
Os primeiros nove anos da vida da colônia de Blumenau foram de verda-

deiro martírio para o seu fundador. 
Dispondo de pequeno capital nara enfrentar o constante aumento das des-

pesas com a demarcação dos lotes, com os adiantamentos aos imigr.antes para a 
compra de utensílios de lavoura, gêneros de primeira necessidade e construção 
dos ranchos, caminhos e pontes, o Dr. Blumenau sofria verdadeiros tormentos 
para enfrentar a difícil situação. 

O govêrno emprestara-lhe algum dinheiro. Mal dera, porém, para pagar 
dívidas já feitas. 

Os colonos continuavam a chegar ao estabelecimento em número cada vez 
maior. E a receita, apesar de tôdas as economias, de todos os cortes e reduções 
não chegava para as necessidades mais prementes. E os imigrantes reclamavam. 
E o fundador se desesperava. Chegou, mesmo, conforme a sua própria afirma-
ção em cartas a amigos e parentes, a pensar no suicídio. E só não levou a cabo 
o desesperado intento porque o impediu a lembrança de sua mãe, do desgôsto 
que iria causar-lhe, a ela que o educara em princípios cristã03 muito rígidos e 
muito severos. 

í:sses nove anos de sacrifícios, de esforços desesperados para salvar o esta-
belecimento de ruína que se apresentava quase certa, que se aproximava à 
proporção que os dias passavam, estão registrados com muito relêvo e colorido 
nos relatórios e na correspondência do fundador. 

E a impressão que ficava em quem visitasse a colônia, ou lhe estudasse 
a situação e os recursos por volta de 1859, era de que o Dr. Blumenau não 
iria longe com o seu estabelecimento. Iria , certamente, à falência, à derrocada 
completa do seu ideal, à ruína financeira e moral. 

Há, entre muitos outros, um te3temunho bem claro e interessante dêsse 
estado de co usas de colônia, no livro que o escritor francês Charles Ribeyrolles 
publicou naquele mesmo ano de 1859, o "Brasil Pitoresco". 

Nesse documento está expressa a opinião geral, naquela época, a re.speito 
da sorte que aguardava a novel colônia. Ninguém acreditava mais no seu su-
cesso. 

É interessante transcrever êsse capítulo do livro citado: 
"A iniciativa individual fundou esta colônia como criou 03 trinta e seis 

estabelecimentos de São Paulo. Desta vez, porém, o sistema diverge. Os colonos 
não são assalariados em meia colheita: compram a terra, cada qual seu lote, 
com dinheiro a vista, ou por anuidades sucessivas. 

í:sse sistema de relações entre a terra e o homem é preferível ao simples 
contrato de arrendamento. Terá essa constituição colonial dado melhores 
resultados? Os fatos vão responder. 

Em 1850, o Dr. Hermann B!umenau trouxe da Europa um certo númc!"o 
de f.amílias alemãs e as instalou nas duas margen3 do Itajaí-açu, em vastos 
terrenos que possuía, seja por compra, seja por concessão do govêrno. Muito 
afastada dos mercados, não tendo vias de comunicação e reduzida aos únicos 
recursos de seu fundador, a colônia progrediu lentamente e não pôde formar 
~m .dês3es "centros vigorosos que irrad.iam e se expandem. Era uma espécie de 
qUilombo coberto: .fechado. TodavIa, a fertilidade do solo, a enérgica per-

severa?ç~ do empresarIo e o trabalho paciente dos colonos obraram maravilhas. 
:Êstes ultImos eram quase todos verdadeiros lavradores. Cultivavam com gran-
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de sucesso o arroz, a mandioca, o milho, as raízes feculentas, sobretudo a cana 
de açúcar. Tinham campinas artificiais, mais de mil cabeças de gado - bois, 
porcos 'i)U aves e desde 1857, o núcleo colonial elevou-se a cêrca de setecentos 
trabalhadores. 

Haverá, pois, aí, uma ,séria e verdadeira colônia? Ai dela . O fundador 
arruinou-se ... Os colonos compradores não puderam pagar, em nove anos, mais 
do que um miserável dividendo sôbre os sessenta contos que :lhe deviam. Não 
lhe foi mais possível acudir às necessidades correntes, apesar dos auxílios do 
govêrno, e êsses auxílios, por meio de empréstimos, o têm de tal modo onerado 
que êle está em vias de liquidação. 

Dêsse triste estado de cousas resulta que os trabalhos necessários, como 
pontes, estradas, oficinas, saneamento, etc., estão interrompidos, e a autorida-
de do fundador enfraquece. Desaparece a confiança, alma do trabalho. Os bo-
letins enviados para a Europa são desconsoladores. O Dr. Blumenau vai per-
dendo o seu crédito e o Brasil os seus recrutas. Em duas palavras, há uma pausa 
na emigração, em lugar de corrente ativa. 

Não se procura amesquinhar aqui nem a inteligência nem os serviços dêsse 
senhor. Os documentos em que tenho colhido êstes dados são oficiais e não 
serão de desprezar jamais, essas generosas iniciativas que sabem se arriscar e 
durar. O Dr. Blumenau, como o Dr. Faivre, íêz o que pôde para dotar a misé-
ria européia de uma terra fértil, e o Brasil de uma população diligente. É um 
grande exemplo, digno de tôdas as simpatias. Mas, para um estudo consciencioso 
do difícil problema da colonização, é mister analisar os resultados e observar 
de perto as cousas. Ora, o que é verdade é que hoje o diretor fundador está es-
gotado. 

E que prova essa experiência, se não fracassada, condenada, ao menos com-
prometida? É que os esforços de uma só pessoa, aqui, não bastam para con-
quistar a terra, constituir um centro, fundar uma colônia. É que o mais gene-
roso e bravo nisso aplica o seu tempo, o seu dinheiro, as suas fôrças, que as 
condições da empreitada são múltiplas, e que a iniciativa individual, mesmo 
a mais exercitada, se torna, cedo ou tarde, impotente. 

A solução, está, portanto, em outra parte". 
Felizmente as previsões não se realizaram. E Blumenau, aí está, bela e 

rica e futurosa. 
Mas, nem por isso Ribeyrolles deixava de ter razão. 
Naquela ocasião, o Dr. Blumenau estava, realmente, às portas da falência! 

Santa Catarina, fator de progresso nu Brasil 
Pelos dados do IBGE, o Estado de Santa Catarina é um dos mais indus-

triosos, ocupando nas estatísticas de 1950, o oitavo lugar quanto ao valor em cru-
zeiros, mau índice de avaliação, devido à instabilidade da moeda. Os grupo.; 
mais importantes eram os das indústrias alimentares, com 1.665 estabelecimen-
tos; indústrias de madeira, com 1.547 estabelecimentos e a têxtil, com 77 fá-
bricas, colocando-se sua produção em sétimo lugar no Brasil. 

Dados de 1953, assinalam grande impulso na indústria têxtil. com 196 
fábricas e 10.182 operários, predominando o Município de Blumenau com 20 
fábricas e 3.913 operários, logo seguido de Brusque com 21 fábricas e 1.718 
operários. 
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UM~ SUGESTA.O 
Associação de Cronistas do Município 

Muita cousa interessante da história do município se perde por fal·· 
ta de registro. Quantos episódios políticos, acontecimentos sociais, situa-
ções de "tristeza ou de comicidade deixam de ser registradas por falta 
de cronistas que os perpetuem para a história. 

Quem não gostaria de saber, por exemplo, em seus detalhes, como 
viviam os primeiros imigrantes no início do estabelecimento do Dr. Blu-
menau, os seus trabalhos e as suas alegrias, as suas reuniões familiares, 
os pequenos incidentes diários, os seus divertimentos, as suas preocupa-
ções, os seus sustos, as suas relações com os vizinhos e com o diretor da 
colônia? 

Hoje mesmo, hoje que temos jornais e revistas que se encarregam de 
registrar êsses acontecimentos, muita cousa que poderia interessar ao 
futuro historiador escapa às letras de fôrma. 9u por conveniência polí-
tica, ou por influências econômicas e financeiras, ou pela injunção de 
interêsses particulares ou de grupos, muita cousa fica na lembrança, ape-
nas, dos coevos ou, quando muito, passa à primeira e segunda gerações 
e acaba se apagando completamente. Perdém-se assim elementos pre-
ciosos. 

Não precisamos ir longe. Numa reunião do Rotary de Blumenau, 
certa vez, Curt Hering teve que fazer a sua alocução de praxe. Escolheu, 
para narrá-lo, um episódio da revolução de 1893, na qual, como é sabido, 
Blumenau teve parte bem saliente. E contou cousas que sucederam e de 
que êle fôra protagonista, que, até então, eram conhecidas apenas de 
seus parentes e amigos. E, no entanto, tratava-se de assunto de grande 
interêsse para a história de Blumenau. 

Sabe-se que a bela estátua do Dr. Blumenau, erguida na praça de 
seu nome, foi mandada levantar pelo prefeito Ferreira da Silva, e quem 
a esculpiu foi o mesmo laureado artista que criou o monumento a Tira-
dentes, defronte à Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro. Ninguém 
sabe, entretanto, das dificuldades, dos percalços, dos aborrecimentos, das 
intrigas que foi preciso superar 'para chegar à concretização da magní-
fica iniciativa. E não seria de utilidade, no julgamento de certos atos 
das administrações do passado e do presente, que o historiador futuro 
conhecesse, também, pormenores como êsses? 

Cada um de nós tem cousas a contar que não interessam apenas a nós 
mesmos ou aos nossos parentes e amigos; cousas que dizem respeito à histó-
ria da comuna, à vida dos seus co-munícipes. Por quê não escrever essas 
cousas, por quê não registrar êsses fatos, para que sejam aproveitados, 
amanhã, pelos cultores da história regional? 

Acredito que seria excelente e oportuna a fundação de uma sociedade 
que congregasse repllesentantes de tôdas as classes de todos os bairros 
da cidade, de todos os quarteirões do município, e 'em que cada qual se 
obrigasse a registrar, pelo menos anualmente, em carta ou relatório à di-
r~toria, os principais acontecimentos ocorridos na sua zona, na sua comu-
mdade, na sua fábrica, no seu estabelecimento, na sua escola na sua re-
partição, a dar a sua opinião sôbre os mesmos a impressão 'causada as. 
sugestões que a respeito tivesse que fazer. ' , 

(Conclui 1l(!' pago 20) 
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ProLlellDfts da A.dllDi .. islra~ão Municipal 

o canal Bom Retiro 
Ouvimos o senhor J. Ferreira da Silva, ex-prefeito do município, 

sôbre os rumores referentes ao mau estado em que se encontra parte do 
canal que passa sob a Rua Nereu Ramos. 

Como é sabido, as águas do ribeirão Bom Retiro foram canalizadas, 
parte em bueiro de concreto e parte em tubos de zinco "Armco", de dois 
metros de diâmetro. 

A obra foi concluída na gestão daquele administrador, que ultimou, 
também, o atêrro que viria transformar, completamente, o aspecto do 
centro urbano, dotando-o da Rua Nereu Ramos, e da Praça Dr. Blumenau, 
dois logradouros que muito contribuiram para o embelezamento da cida-
de. 

Aquêle ex-prefeito assim se expressou a respeito dêsse palpitante 
assunto: 

"Quando, em 1954, visitei o snr. Hercílio Deeke, então no cargo de 
governador do município a que prestou, sem dúvida, assinalados servi-
cos tive ocasião de transmitir a S. Excia. as minhas apreensões a res-
peito do perigo que uma parte do canal estava apresentando. Realmente, 
quando, na minha administração, estávamos em vias de conclusão do gran-
de empreendimento, notamos que parte do bueiro de concreto havia cedi-
do à pressão do atêrro, possIvelmente pela deficiência de estaqueamento das 
fundações. Nomeamos uma comissão de entendidos para examiná-lo. Os 
peritos foram de parecer que o ocorrido não apresentava perigo algum 
imediato para a estabilidade do restante da obra, pois, embora desloca-
do, o bueiro continuava dando passagem suficiente às águas, mesmo nas 
épocas de cheias. 

Em vista dêsse parecer (que, decorridos j á bons dezesseis anos, pro-
vou ter sido acertado), concluímos a canalização, desta vez com 75 me-
tros de tubos "Armco", levando em consideração as garantias dadas pela 
firma fornecedora, digna de absoluta fé. E acertamos nessa providência, 
porque êsses tubos até hoje continuam firmes, sem apresentarem motivo 
algum de preocupação. 

Mas, as falhas do bueiro de cimento nunca deixaram de me causar 
apreensões. E continuo de opinião que, embora elas não representem pe-
rigo iminente, é necessário encontrar-se uma solução, e uma solução pró-
x ima e definitiva. 

Isso mesmo eu disse ao P r efeito Deeke. 

E, I!a minha opinião, a providência que se deve adotar imediata-
mente é o desvio do curso do ribeirão Bom Retiro para o ribeirão Gar-
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cia, atravessando a Alamêda Rio Branco. Aliás, era meu intuito, ao con-
tinuar a obra a despeito das falhas do bueiro de cimento, inicial' imedia-
tamente o cor te que levasse as águas do Bom Retiro diretamente para o 
Garcia. 

Seg undo estou informado, há estudos nes~e sentido, elaborados pelo 
Departamento de Portos, Rios e Canais. 

Mas, a Prefeitura deveria chamar a si a execução dessa importante 
obra, se quiser concluí-la quanto antes . 

Se esperar pelo govêrno federal, não a verá pronta tão cedo. 

E não é obra de tanto vulto que possa assustar um administrador 
blumenauense. 

o prefeito Busch que mêta mãos à obra!" 

Continuação ' da página 18 

Associação de Cronistas do Município 

Em Blumenau, há gente capaz de fundar e estruturar uma sociedade 
assim. 

Que tesouro de informações históricas, políticas, sociais, religiosas, 
econômicas, poderia essa sociedade recolher e registrar cada ano! 

Blumenau tem sido pioneira em muito empreendimento útil. Que o 
seja também nesse setor, fundando e sustentando uma organização de ta-
manha utilidade. 

Aí estão Frei Ernesto, Frederico Kilian, Ingo Hering, Madame Barre-
to, Max Amaral, Orlando Melo, Carl Wahle, Professor Salles, Nestor 
Heusi e tantos outros dedicados cultores do passado de Blumenau. Que 
metam mãos à obra! 

J. Fer'reira da Silva. 

r········· .. · .... · .. ··· ........ ··_ .... · .... · ........ ·· .. · .. · .. · .... ··· .... · .. · ............................... . 
: BIu.ueDftu eu. Cadernos 

· · · · · · · · · · · · · · · · · 

Mensário dedicado à história e aos interêsses do Vale do Itajaí 
Assinatura 12 números ..... .. . Cr$ 100,00 
Número avulso .. ...... .. .... . Cr$ 10,00 

Administração e responsabilidade de E. Ferreira da Silva. 
Tôda a correspondência deverá ser dirigida a 

Blumenau em Cadernos 
Caixa Postal, 425 

BLUMENAU - S. CATARINA 
· .................................................................................................................. 
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I 

Blumenau 
Posição geog1"áfica: 26° 55' 26" latitude Sul 

49° 03' 32" longitude Oeste 

Altitude: 14 metros no centro urbano. 

Á 1"ea rnunicipal: 678 km2 - População: 60.000 habitantes 
Atividades econôrnicas: 
Agricultura: arroz, mandioca, milho, fumo. 
Indústrias de transformação, especialmente de fiação e tecela-

gem de algodão. 
Laticínios, carnes preparadas, conservas. 
Brinquedos, instrumentos musicais, aparelhos elétricos de pre-

cisão. 
Porcelanas, cristais. 
Gases medicinais. 
Medicamentos, perfumarias. 
Fundições de metais. 
Chocolates e balas, etc ... 

Divisão Política: três distritos: sede, Rio do Têsto e Vila Itou-
pava. Prefeito e treze vereadores. 

Comarca com duas varas, dois juízes e dois representantes do 
Ministério Público. 

Par·ticular"idades u1"banas : 7.000 ligações elétricas; 16 hotéif', 
4 cinemas, um teatro, três ótimos hospitais com 600 leito~ . 

65 unidades de ensino primário fundamental, 3 de em:ino se-
cundário, 1 pedagógico, 1 industrial, 1 comercial, 1 artístico. Na 
cidade, 14 tipografias, 5 livrarias, 5 periódicos em circulação, 
Jm dêles diário. 

A arrecadação prevista para 1957 é de 60 milhões de cruzeiros. 
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Fábrica de Gaitas 

"Alfrodo Horing" S. A. Gom. O Ind. 
Largo Cel. Feddersen - Cx. Postal, 115 - End. Tel. "Gaita" 

BLUMENAU - SANTA CATARINA - BRASIL 

TRADI(:XO e QUALIDADE eDl 

GAIT AS DE BÔCA e ACORDEÕES 

pro«:ure ~onLe«:er os 00-

...... os WDodelos de gailas 

e sanfonas, e Dl ... oderoo 

a«:aLillDenlo. -
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