
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS 

BOLETIM XXXIV 

Historia 

da 

Civilizagao Americana 

N. 1 

SAO PAULO — BRASIL 
1943 

i — i 



UNIVERStDADE DB SAO PAULO 

FACULDADE DE FILOSOFIA, ClfiNCIAS E LETRAS 

Reitor da Universidade de 8do Paulo: 
Prof. Dr. Jorge Americano 

Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciincias e Letras: 
Prof. Dr. Andr6 Dreyfus 

Cadeira de Histdria da CivilizaQdo Americana: 
Professor: 

Dr. Astrogildo Rodrigues de Mello 
1.* Assistente: 

Dra. Alice Piffer Canabrava 

T6da a corresponddncia relativa ao presente Boletim deverd ser dirigida i 
Cadeira de Histdria da CivilizaQdo Americana. 

FACULDADE DE FILOSOFIA, ClfiNCIAS E LETRAS 
Caixa Postal 105-B — Sao Paulo — Brasil 



AS ENCOMIENDAS E A POLITICA COLONIAL 

DE ESPAJNHA 





)— 

ASTROGILDO RODHIGUES DE MELLO 

AS ENCOMIENDAS E A POLITICA 

COLONIAL DE ESPANHA 

SAO PAULO 
19 4 3 





% 

A 

Silvio A. Zavala, 

o exegeta dns encomiendas. 





7 

PREAMBULO 

0 instituto das " encomiendas", base da colonizagdo espa- 
nhola na America, ndo e hem conhecido entre nos. Muitos a 
confundem, ou ndo fazem perfeita distingdo com outros ins- 
titutos em vigor na epoca, como o regime das "mitas", dos 
"yanaconas" e outros. Ainda alguns, baseados nos trabalhos 
de Las Cos as, o apostolo das tndias, repudiam completamente 
o sistema, que classificam de bdrbaro, inhumano e contrdrio 
ds leis da natureza. 

Or a, os estudos das, instituigoes do periodo colonial de- 
vem ser feitos em fungdo do tempo, aprofundando os fatos 
tendo ante os olhos os costumes, as tradigoes e os pensamentos 
da epoca. Isso, que podemos considerar axiomdtico, e muito 
mais verdadeiro quando se trata da conquista e colonizagdo 
espanhola na America, sobre as quais abunda uma literatura 
de apologia ou detragdo. 

Nosso objetivo, pois, ao empreender o presente trabalho, 
foi o de situar a instituigdo dentro do quadro geral da coloni- 
zagdo espanhola, indicando a evolugdo e as vicissitudes por que 
passou, tendo em vista as dificuldades para o estudioso brasi- 
leiro do acesso a fontes primdrias. e secunddrias de estudo. 

Basta salientar que as "Leyes y Ordenanzas" de 154.2, a 
"Recopilacion de Leyes de Indias" de 1680, o livro de Solor- 
zano Pereira — "Politica Indiana", o de Antonio de Leon Pi- 
nelo — "Tratado de Confirmaciones Reales", o de Juan de 
Matienzo — "Gobierno del Peru", e tantos outros indispen- 
saveis ao estudo da colonizagdo espanhola, so sdo encontrados 
na Biblioteca National do Rio de Janeiro. 

Assim, o presente trahalho, sem pretensoes, visa orientar 
e aprofundar o gosto de nossos estudantes para os trabalhos 
hiSidricos sobre as instituigoes da America Espanhola na epoca 
colonial. 
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INTBODUgAO 

As "encomiendas" foram uma instituigao fundamental na 
vida da America Espanhola. Delas decorreram consequencias 
econdmicas, socials e politicas. 

Assim, foram a base da vida economica de uma socie- 
dade em formagao, que nelas se vai apoiar inteiramente para o 
seu sustento. 

Nas zonas tropicais de grande fertilidade, como no Me- 
xico e Peru, onde a submissao anterior dos indigenas aos seus 
caciques facilita a implantagao de repartimientos e encomien- 
das, aparece uma pujante sociedade que, para sustentar-se, 
explora o trabalho indigena. 

Ao contrario, naquelas zonas menos ferteis e em que os 
indioe sao rebeldes, no Chile e regioes do Rio da Prata por 
exemplo, instala-se uma sociedade de tipo diferente, em que 
predomina o agricultor e o pequeno proprietario. 

Quanto ao indio, passa ele, atraves dos repartimientos e 
encomiendas, do trabalho forgado para uma semi-liberdade, em 
que recebe salarios por seu trabalho. E, o que e de se sa- 
lientar, ha uma contradigao entre a sua qualidade de livre vas- 
sal© da Coroa Espanhola, garantida pelas leis, e a coagao ao 
trabalho que Ihe e imposta. 

Os monaroas espanhois tinham assegurado na Peninsula 
o "absolutismo", vencendo e dominando a aristocracia e as 
Ordens Militares. 

Na America, em que o fator distancia era ponderavel, a 
politica dos reis espanhois se orienta no sentido de evitar a 
formagao de uma aristocracia poderosa e independents. 
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Dai a luta entre Colonos e a Coroa. Aqueles clamando 
pelo "Senhorio" nas encomiendas, isto e, pela concessao formal 
e definitiva, com poderes de jurisdigao sobre os indlgenas e 
dominio territorial, esta repelindo as pretensoes, cedendo apenas 
no estritamente indispensavel ao desenvolvimento das colonias 
e cerceando a autonomia dos conquistadores e colonos atraves 
das limitagoes impostas aos privilegios das encomiendas, afim 
de garantir o sistema de governo absolute, entao imperante. 



// 

PRIMEIRA PARTE 

0 INSTTTUTO DAS ENCOMIENDAS 

A Instituicao das Encomiendas cons- 
titue o nervo vital da colonizagao espanhola 
na America". 

J. M. Ots Capdequi 





CAPfTULO I 

0R16ENS E EVOLUgAO 

0 Institute das encomiendas nasce em terms die America 
para regularizar o probtema da "mao de obra" das emprezas 
agricolas e mineiras, e evolue no sentido de recompensar o& 
descobridores, conquistadores e povoadores, assegurar a defesa 
militar das colonias, promover a sua colonizagao e doutrinar o» 
natives na fe crista. 

0 regime de trabalho para os indigenas orientpu-se, per 
determina^ao expressa da Rainha Catolica, de forma a evitar- 
Ihes a escravidao, dar-lhes plena liberdade, pagar-lhes justos 
salaries, equiparando-os aos "jornaleiros" livres de Espanha 
(1), e nesse sentido foram as instrugoes recebidas per Nicolas 
de Ovando, em 20 de Marge de 1503, antes de assumir o go- 
verno da Ilha Espanhola, para o qual fora nomeado. 

Antes, porem, ao tempo de Colombo, este impoz, nos anos 
1495-1496, um tributo aos indios maiores de quatorze anos, 
um "cascabel" cheio de po aurifero para uns, uma arroba de 
algodao para outros, conforme o logar de residencia (2). Este 
tributo era por demais pesado para os indigenas. Nao havia 
na Ilha Espanhola ouro bastante para satisfazer as exigencias. 
Nessa ocasiao alguns caciques pediram a Colombo que substi- 
tuisse a entrega do ouro por uma parte de suas colheitas, e o 
"cacique Guarionex" sugeriu ainda, em comutagao do tributo, 

(1) Silvio Zavala — Los trabaj adores Antillanos en el siglo XVI, 
in Bevista de Historia de America n.0 3 — pag. 63. 

(2) Las Casas — Historia de las Indias — Lib. I — Cap. CV — 
apud Silvio Zavala — "La Encomienda Indiana" — pag. 1. 
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trabalhassem os indios nas herdades dos espanhois, como ja 
o faziam em beneficio de seus proprios caciques (3). 

Colombo nao os atendeu no momento, porem, mais tarde, 
em 1499, institue o primeiro "repartimiento de indios" que 
se registra em terras de America, repartindo 300 indios entre 
os espanhois que havia na Ilha Espanhola, o que trouxe re- 
pulsa e condenagao formal da Rainha de Castela, que afirmou 
nao ter o Almirante poderes para dar a quern quer que fosse 
os seus vassalos (4). 

Nesse mesmo ano, 1499, sobrevem uma amotinagao na 
Ilha, chefiada por Roldan, e Colombo, nao se achando sufi- 
cientemente forte para castiga-lo e aos seus comparsas, vale-se 
de meios suasorios, prometendo e dando terras a todos, e "re- 
partindo indios" para que as cultivassem, instituindo entao 
um "segundo repartimiento", que submeteu mais tarde a apro- 
vagao dos monarcas (5). 

Esses repartimientos continuaram, isto e, repartiam-se 
terras aos colonos e com elas indios adscritos as mesmas, com 
a obrigagao de cultiva-las em beneficio dos favorecidos pelos 
repartimientos. Isto ate 1500, quando a essas praticas se 
opuzeram os Reis Catolicos, que as consideravam abusivas e 
contrarias ao direito. Tanto que, categoricas foram as instru- 
gdes a Nicolas de Ovando, que devia substituir Bobadilla no 
governo da Ilha Espanhola, no sentido de garantir aos indi- 
genas plena liberdade e justos salaries pelo seu trabalho. 

A generosa intengao dos monarcas catolicos, entretanto. 
nao pode ser cumprida. Os indios, escarmentados com o tra- 
tamento anterior dos espanhois,, que os exploravam, ao se 
saberem livres, fogem ao trato dos colonos e recusam qual- 
quer especie de trabalho. 

(3) E. G. Bourne — Spain in America — pg. 206. 
(4) Herrera, — Decada I, lib IV, cap. VII — apud Silvio Zavala 

— Los Trabaj adores Antillanos en el siglo XVI — in Revista de His- 
toria de America — n.0 2 — pg. 52. 

(5) Antonio de Leon Pinelo — Tratado de las Confirmaciones Rea- 
les — Parte I, Cap. I — Fls. 2 (verso). 
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A informagao de Ovando nesse sentido, Sua Magestade 
a Rainha Isabel voltou de sua decisao. Manteve o princlpio 
da liberdade dos Indies, declarando-os "pessoas livres", mas 
em Cedula de Medina del Campo, datada de 20 de Dezembro 
de 1503, autorizou Ovando a obrigar os indies ao trabalho, 
onide fosse necessario — nas minas, granjas e ©dificios dos 
espanhois —, mediante, porem, o pagamento de salaries 
justos (6). 

Nicolas de Ovando, que era Comendador da Ordem Militar 
de Alcantara, para dar forma as ordens recebidas, emprega 

(6) "Carta acordada para que los indios de la isla Espanola sirvan 
a los cristianos della e labren sus grangerias e les ayuden a sacar oro 
pagandoles sus jornales". Refiere en ella dona Isabel que en la instruc- 
cion que el rei y ella dieron a Nicolas de Ovando, se mando que los indios 
de la Espanola —fuesen libres, pero ahora es informada que por la 
naucha libertad que tienen, huyen y se apartan de la comunicaccion 
de los cristianos y ni con paga quieren trabajar, ni se doctrinan. Los 
cristianos no hallan quien les trabaje en sus grangerias ni les ayude 
a sacar oro. Ella desea que los indios se doctrinen, lo que podra ha- 
cerse mejor si tienen comunicaccion con los espanoles y ayudan para 
que la isla se pueble y aumenten sus frutos y se coja oro y manda al 
gobernador "que del dia que esta mi carta vierdes en adelante, com- 
pelais e apremieis a los dichos indios que traten e conversen con los 
cristianos de la dicha isla e trabajen en sus edificios en cojer e sacar 
oro e otros metales e en hacer granjerias e mantenimientos para los 
cristianos, vecinos e moradores de la dicha isla, e fagais pagar a cada 
uno el dia que trabajare el jornal e mantenimiento que segtin la calidad 
de la tierra e de la persona e del oficio vos pareciere que debiere haber, 
mandando a cada cacique que tenga cargo de cierto numero de los dichos 
indios para que los haga ir a trabajar donde fuere menester e para 
que las fiestas e dias que parecieren se junten a oir e ser doctrinados 
en las cosas de la fe en los lugares disputados, e para que cada cacique 
aeuda con el numero que vos le senalardes a la persona o personas que 
vos nombrardes para que trabajen en lo que las tales personas les man- 
daren pagandoles el jornal que por vos fuere tasados siervos e faced 
que sean bien tratados los dichos indios, e los que lo cual hagan e cum- 
plan como personas libres como lo son e no como dellos fueren cristianos 
mejor que los otros e non consitais nin deis lugar que ninguna persona 
les hagan mal nin daho nin otro desaguisado alguno". Fernandez de 
Navarrete — Colleccion, II, pgs. 298-300 — Apud Zavala — Los tra- 
baj adores Antillanos — pg. 80. 

2-1 
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um sistema analogo ao usado por Fernando e Isabel na repar- 
tigao de terras mouriscas de Granada, usando a seguinte for- 
mula, que depois se tornou usual: "a Fulano, vecino e visi- 
tador, se le encomendo el Cacique Sicrano, con tantas personas 
de servicio, tantos hombres e tantas mujeres. Encomendosele 
mas en el dicho cacique tantos viejos que no son de servicio. 
Encomendosele mas en el dicho cacique tantos ninos que no 
son de servicio". 

Assim, pois, nascem as encomiendas que vao buscar sua 
forma e origem em institutes similares ja existentes em Cas- 
tela, mas que, em America, individualizam-se, tomam perso- 
nalidade e caracteristicas diferentes. 

Dai por diante houve "repartimientos de indios" para a 
realizagao de determinadas obras ou services (para o trabalho 
dos campos, construgao de edificios, servigos domesticos, etc.) 
ou simplesimente "repartimientos", e "repartimientos de indios" 
a titulo de "encomienda", que e institute diferente, mas, em 
ambos os institutes, os indios eram considerados homens livres. 

Pela "encomienda" um grupo de indios, com seus proprios 
caciques, ficava submetido a autoridade de um espanhol, que 
tomava entao o nome de "encomendero". Este ficava com o 
direito de beneficiar-se com os "servicios personales" dos indios, 
contraindo ao mesmo tempo a obrigagao de proteger esses indi- 
genas que assim Ihe ficavam encomendados, e cuidar de sua 
instrugao religiosa por intermedio dos chamados "curas doc- 
trineros". Para com o rei, o encomendero contraia o com- 
promisso de prestar servigo militar a cavalo, quando Ihe fosse 
requerido (7). 

Esta instituigao era, portanto, distinta do " repartimiento" 
simples, se bem que, para "encomendar", mister se fazia "re- 
partir". 

* * * 

As encomiendas vao encontrar sua forma e origem em 
institutes similares existentes em Castela, mas que, ao tempo 

(7) J. M. Ots Capdequi — El Estado Espanol en las Indias — 
pg. 28. 
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da colonizagao do Novo Mundo, ja estavam em franco de- 
clmio. 

Realmente, durante o longo periodo da Reconquista, os 
Monarcas de Castela, fizeram doagoes e cessoes de terras em 
territories reconquistados aos mouros, como recompensa, 
aqueles que participavam dessas expedigoes, e, ao mesmo 
tempo, para providenciar povoamento, governo e defesa do 
territorio. 

Essas concessoes tornaram-se regra, principalmente por- 
que os conquistadores empreendiam expedigoes a sua propria 
custa — tal qual como os conquistadores de America —, recla- 
mando assim compensagoes. 

Assim, territories, cidades e castelos, eram cedidos ou 
doados por meio de Concessoes em "prestimonio", em "enco- 
mienda" ou em "mandacion", diferentes entre si, dando juris- 
digao ou nao, dando perpetuidade ou por uma ou duas vidas 
apenas, mas todas com a mesma finalidade, isto e, recom- 
pensar os servigos prestados, povoar o solo e prover a de- 
fesa (8). 

Especialmente as Ordens Militares, que desempenharam 
tao importante papel na Reconquista, fizeram os Monarcas 
largas concessoes de terras, assim como de cidades, castelos e 
vassalos na areas conquistadas aos Mouros, sobretudo nas zonas 
fronteirigas, e "caserios mouros" eram colocados soh a pro- 
tegdo dos Mestres dessas Ordens. 

As Ordens Militares, por sua vez, criaram encomiendas e 
prioratos, com propositos administrativos e militares, e para 
recompensar os servigos de valorosos Membros, ou para o sus- 
tento de gentls-homens que nao percebiam pensoes. 

Essas encomiendas e prioratos consistiam em cidades, cas- 
telos, terras e vassalos, e a concessao envolvia jurisdigdo sobre 
o povo e territories cedidos. 

Aquele que recebia a encomienda tomava o nome de Co- 
mendador, fixava os tributes e servigos devidos pelos habi- 

(8) Robert Chamberlain — Castilian Backgrounds of the Repar- 
timiento-Encomienda — pg. 34. 
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tantes de sua concessao, porem estava na obrigagao de manter 
um certo numero de langas para o servigo militar, sustentar 
os curas das igrejas da encomienda e dar esmolas aos neces- 
sitados (9). 

Quando os Reis Catolicos assumiram o efetivo controle 
dessas Ordens Militares, afastaram os inconvenientes de tais 
instituigoes a autoridade e ao patrimonio real. Nao opuzeram. 
entretanto, restrigoes as encomiendas das Ordens, que conti- 
nuaram a existir (10). 

* * * 

Ao tempo das conquistas na America, voluntaria ou ins- 
tintivamente, procuraram os conquistadores transplantar tais 
instituigoes em toda a sua pureza. Pretenderam o "Senhorio" 
nas encomiendas concedidas, isto e, concessao formal e defini- 
tiva, com poderes de jurisdigdo sobre os indigenas e dominio 
territorial. 

0 institute, entretanto, devido, principalmente, ao co- 
rater absoluto da monarquia espanhola, tomou feigao propria e 
distinta. 

E na verdade, a uma monarquia forte e centralizadora, 
como er^, a de Espanha na epoca das conquistas, nao era pos- 
sivel ceder a seus suditos poderes que seriam de atribuigao real. 
Ademais, devido a distancia e falta de comunicagoes rapidas, 
haveria sempre o perigo de tais vassalos se revoltarem e se 
tornarem independentes. 

Por outro lado, era precise nao descorogoar as conquistas. 
Essas se faziam, as mais das vezes, quasi sem onus para a 
coroa, a custa dos proprios empreendedores. Recompensas 
eram dadas. E na forma de encomiendas. Apenas, logo que 
a Coroa percebia consolidagao na conquista, procurava cercear 
a autoridade dos principals conquistadores, nomeando "Audien- 
cias", "Capitaes-Gerais", "Governadores" e "Vice-Reis", com 

(9) Robert Chamberlain — op. cit. — pg. 39. 
(10) Idem, idem — pg. 40. 
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funcionarios de sua imediata confianga, recrutados nas me- 
Ihores famllias de Espanha, e assim mesmo, por tempo deter- 
minado e debaixo de severas restrigoes. 

E' interessante notar que muitos dos conquistadores eram 
"Segundones", isto e, filhos nao primogenitos de familias fi- 
dalgas e portanto sem direitos ao titulo e ao patrimonio nobi- 
liarios, e que vinham tentar a golpes de audacia e de espada 
a independencia e riqueza que Ihes faltava. Por sua vez, os 
altos funcionarios reais, em geral, eram primogenitos de fami- 
lias nobres que, em terras de America, seguiam a risca as ins- 
trugoes que traziam de Espanha. E uma velha quezilia exis- 
tente na Peninsula entre os "primogenitos" e os "segundones" 
renovava-se em o Novo Mundo com maior virulencia. 

Ante o choque, verificado diversas vezes, entre colonos e 
altos funcionarios, os reis espanhois enxergavam bem o pe- 
rigo de uma classe forte e poderosa, tao longe de sua imediata 
repressao. 

As encomiendas, embora necessarias para recompensa, po- 
voamento e defesa dos territories conquistados, eram, a-pesar- 
das restrigoes, um perigo para a autoridade real. E os mo- 
narcas de Castela tentaram por diversas vezes aboli-las, apoian- 
do-se na "liberdade dos indigenas", sempre por eles procla- 
mada, ameagada pelos colonos que abusivamente os maltratava 
e escravizava. 

Assim, ainda nas Antilhas, em 1512, a exploragao dos in- 
digenas pelos encomenderos da margem a protestos dos frades 
dominicanos e a primeira tentativa de modificagao do ins- 
tituto. Reunida em Burgos uma Junta de letrados por ordem 
real, convencionado ficou a mantenga do sistema das enco- 
miendas, embora se declarasse expressamente que os indios 
eram pessoas livres (11). 

Em 1523, ja conquistada a Nova Espanha, e ao ter no- 
ticia de um povo indigena mais civilizado, Carlos V manda 
reunir uma Junta de teologos e letrados para considerar outra 

(11) Lesley Bird Simpson — The encomienda in New Spain — 
pg. 50. 
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vez a questao das encomiendas. Do parecer, contrario ao re- 
gime das encomiendas, resultou a proibigao destas para a 
Nova Espanha, tendo Carlos V, em instrugoes dirigidas a Fer- 
nando Cortez, de Valladolid, 26 de Junho de 1523, proibido 
tanto as "encomiendas", como os "r&partimientos" de 
Indies (12). 

Entretanto, Cortez, que ja havia ordenado repartimientos 
e encomiendas, como premio a conquistadores e povoadores, 
suspende-os, porem outorga indios a maneira de "deposito", 
enquanto se dirige ao rei para decisao final. Este, cedendo a 
evidencia das imperiosas necessidades da colonizagao, legaliza 
mais uma vez a instituigao, em sua Pragmatica ou Provisao 
Real de 27 de Novembro de 1526, onde, em sua ultima clausula 
diz textualmente: "que pareciendo a los religiosos e clerigos 
que para que los indios olviden estos pecados (ele os cita em 
frase anterior) e su conversion haya mas fruto, convendra que 
se encomienden a los cristianos para que les sirvan" (13). 

Em Janeiro de 1528, o Bispo Zumarraga foi nomeado 
"protetor dos indios". Nesse mesmo ano foram nomeados os 
componentes da "Primeira Audiencia" de Nova Espanha e, 
entre suas prerrogativas, havia a de, mediante certas condigoes, 
dar indios em "encomiendas" a pessoas que Ihes parecesse 
trata-los bem, todas as vezes que vagassem encomiendas por 
morte dos encomenderos ou por outros motivos (14). 

Os abusos dessa Primeira Audiencia de Nova Espanha em 
dar e tirar indios aos espanhois e as lutas que sustentou com 
o Bispo Zumarraga, este defendendo os indios, foram tao rui- 
dosos, que chegaram ate a Corte. 

Examinada a questao mais uma vez, o "Conselho Real", 
reunido em Barcelona, conclue por que "nao se deve daqui 
por diante encomendar indios e que todas as encomiendas outor- 
gadas sejam abolidas". Entretanto, afim de nao ocasionar 

(12) Rafael Altamira — El texto de las Leyes de Burgos de 1512 
— in Revista de Historia de America, n.0 4 — pg. 74. 

(13) Idem, idem, — pg. 75. 
(14) Silvio Zavala — La Encomienda Indiana — pg. 60. 



ENCOMIENDAS E POLITICA COLONIAL DE ESPANHA 21 

protestos e tumultos, Carlos V, em 1530, em instrugao secreta 
para a "Segunda Audiencia", a instalar-se em Nova Espanha, 
ordena que, paulatinamente e a medida que forem vagando 
as encomiendas, sejam os indios libertos dos encomenderos e 
postos sob protegao de "pessoas habeis", que se chamem "Cor- 
regidores", para que os Indios saibam que nao sao seus Se- 
nhores, providencia que nao foi possivel executar (15). 

Porem, descoberto e conquistado o Peru, outra vez ordens 
foram dadas para "repartir" a terra, e mais do que isso, pro- 
mulgou-se a tao celebrada lei de 26 de Maio de 1536, em a qual 
se estendeu a concessao de encomiendas para duas vidas, ou 
seja, admitindo a sucessao para os descendentes ate a primeira 
geragao, quando ate entao deviam ser concedidas a terceiros, 
morto o primeiro beneficiario (16). 

Todavia, os abusos persistiam, as queixas continuavam, e, 
com elas, a indecisao da Coroa. Mais uma vez manda reunir 
outra Junta de Letrados, em 1542, para resolver acerca das 
malfadadas encomiendas. 0 resultado foram as famosas leis 
de 1542, conhecidas por "Leis Novas", em as quais taxativa 
e definitivamente elas ficavam abolidas, pois que se proibia a 
sucessao nas encomiendas, que deviam ser incorporadas a 
Coroa, a medida que se fossem vagando. 

Ainda dessa vez as encomiendas nao puderam ser der- 
rubadas. Tinham criado raizes profundas em o Novo Mundo. 
0 rei, uma vez mais, teve de transigir, tais os protestos, re- 
voltas e consequencias politicas e economicas que se faziam 
prever. E, em 1545, o Imperador revogou as "Leis Novas" 
na parte referente a aboligao das encomiendas, pela Cedula 
de Malinas de 20 de Outubro de 1545, voltando entao a vigorar 
a lei de sucessao por duas vidas (17). 

Porem, a-pesar-disso, o estatuto tomara outra feigao, pois 
a aboligao dos servigos pessoais dos indios continuava em 

(15) Idem, idem — pgs. 63-64. 
(16) Feliu Cruz y Monge Alfaro — Las encomiendas segun tasas 

y ordenanzas — pg. 21. 
(17) Silvio Zavala — La Encomienda Indiana — pg. 111. 
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vigor, ordenando-se que, dai por diante, fossem os indigenas 
obrigados apenas a pagar a seus encomenderos um tributo 
taxado moderadamente pelas autoridades do lugar (18). 

Assim, a partir de entao, a instituigao consistiu no gozo 
de um imposto que a Coroa cedia aos particulares espanhois, 
nao supondo direitos alguns, salvo os de receber tributes ta- 
xados pela Coroa, sendo que os servigos pessoais nao eram per- 
mitidos sob nenhuma forma (19). 

E essa feigao perdurou enquanto perduraram as enco- 
miendas, ou seja ate a sua extincao em principios do seculo 
XVIII (20). 

* * * 

Dado um retrospecto do Institute, resta defini-lo. Con- 
tudo, definir as encomiendas nao e facil, pois que elas evolui- 
ram e se transformaram, a medida que o Novo Mundo passa 
do periodo de conquista para o de colonia. 

A principio se davam indios por encomienda, isto e, para 
protege-los e utilizar de seus servigos. Mais tarde, os servicos 
pessoais dos Indios sao substituidos pela percepgao de tributes, 
determinados previamente, e recebidos em nome e em o lugar 
da Coroa. 

0 encomendero, assim, nao e proprietario dos indios, pois 
que estes sao vassalos livres de Espanha, nem dos tributes, 
que pertencem a Coroa. Ele e um usufrutuario ou, como melhor 
define Feliu Cruz, um enfiteuta (21), 

Destarte, confrontando definicoes, a que parece melhor 
responder aos carateristicos do institute, e a de Solorzano Pe- 

(18) Jose Ma. Ots. — Instituciones Sociales da America Espanola 
— pg- 81. 

(19) Silvio Zavala — La Encomienda Indiana — pgs. 290-291. 
(20) Silvio Zavala — La Encomienda Indiana — pg. 344. 
(21) Feliii Cruz — op. cit. — pg. 26 — Nota — A enfiteiise 

e o direito real sobre a coisa alheia, pela qual o seu titular exerce sobre 
ela todos os direitos inerentes ao dominio, com excegao da nua pro- 
priedade. 
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reira, em sua "Politica Indiana", que assim define as enco- 
miendas: "que sean un derecho concedido por merce Real a 
los benemeritos de las Indias, para percibir, y cobrar para si 
los tributes de los Indies, que se les encomendaren por su vida. 
y la de un heredero, conforme a la ley de la sucession, con 
cargo de cuidar del bien de los Indies en lo espiritual, y tem- 
poral, y de habitar, y defender las Provincias, donde fueren 
encomendados, y hacer de cumplir todo esto, omenage, o jura- 
mento particular". 



CAPITULO II 

CARACTERES DAS ENCOMIENDAS 

a) DA CAP ACID ADE PARA RECEBER ENCOMIENDAS 

As encomiendas de indios eram, pois, uma merce real, 
com a dupla finalidade de recompensar os benemeritos ou seus 
descendentes com os beneficios que elas mesmas produziam — 
servigos pessoais dos Indios a principio e a percepgao de tri- 
butos depois — ao mesmo tempo que conseguia incorpora^ao 
dos indios a civilizagao crista, colocando-os sob o amparo de 
um espanhol encomendero, 

Mas, nessas oondligoes, a quern deveria caber as enco- 
miendas? Como entender a expressao benemeritos? E vamos 
verificar que a lei se encarrega de explicar, dispondo sobre os 
que podem receber encomiendas e os incapacitados. 

Assim, a Recopilacion de Leyes de Indias, no lib. VI, 
tit. VIII, ley V, ordena que na provisao de encomiendas sejam 
preferidos os descendentes dos descobridores, pacificadores, e 
os "vecinos" mais antigos e que melhor e com mais fidelidade 
ha jam provido a causa e ao servigo do rei. 

Desta forma, nao so conquistadores e descendentes, mas 
tambem os pacificadores e povoadores e seus descendentes tern 
direito a gozar as encomiendas. 

Porem, havia os que, de acordo com a lei, eram "inca^ 
pazes" para receber encomiendas. A Recopilacion faz refe- 
rencia a esses, que, de acordo com Leon Pinelo (22), eram os 
seguintes: 

(22) Antonio Leon Pinelo — op. cit. — Part. I — Caps. IX e 
X — Fls. 52 (verso) — 61. 
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1.°) Os filhos, com referencia a encomienda em que seu 
pai houvesse sido possuidor em ultima vida. 

Percebe-se claramente que a razao esta em evitar-se que, 
veladamente, a sucessao ultrapassasse as duas vidas estabele- 
cidas em lei. Porem, infere-se facilmente que poderia ser pro- 
vide em qualquer outra encomienda. 

2.°) Os Membros do Conselho das Indias. 
3.°) Os Vice-reis, Presidentes, Ouvidores, Alcaides do 

Crime, Fiscais, Contadores, Oficiais Reais, Governadores e 
outros Ministros de Justiga ou da Fazenda Real. 

E nao so esses funcionarios, como seus parentes ate o 
quarto grau, e seus criados e familiares, na mesma forma. 
Isso, para evitar os abuses a que, nos primeiros tempos, as 
encomiendas providas a Oficiais e Funcionarios superiores de- 
ram causa. 

4.°) Os Prelados, Igrejas, Mosteiros, Hospitais, Irman- 
dades Religiosas, Casas de Religiao e Clerigos. 

Algumas excegoes foram feitas, especialmente para Mos- 
teiros de Monjas e Hospitais de pobres. 

5.°) Os Mulatos e Mestizos. 
6.°) Os estrangeiros da Coroa de Castela. 
7.°) Os filhos ilegitimos, embora sejam naturais. 
Aqui, porem, havia ainda algumas duvidas. Eram inca- 

pazes no sentido de herdar encomiendas de seus pais, salvo os 
legitimados, mas, por meritos proprios, podiam ser investidos 
em encomiendas. 

8.°) As Mulheres. 
As mulheres eram incapazes naturalmente. Se os enco- 

menderos deviam proteger os indios, e providenciar defesa 
militar, e obvio que as mulheres devia ser defeso possuir en- 
comiendas, 

Entretanto, a lei de sucessao permitiu que elas tivessem 
encomiendas, desde que se casassem e puzessem a encomienda 
sob responsabilidade de seu marido. (28) 

(23) Feliii Cruz — op. cit. paff. 34. 
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Solorzano, em sua Politica Indiana, baseado na Recopi- 
lacion, acresenta ainda: 

1.°) Os infantes, pupilos e menores de idade, 
Isso e natural e logico porque nao podem cumprir por si 

com a forma de juramento e de fidelidade que se requer. 
Era-lhes permitido, porem, ser representados por curadores^ 
ou procuradores, ate atingirem a idade legal. 

2.°) Os espanhois naturais destes ou daqueles reinos que 
nao estivessem presentes, e residentes na mesma provlncia 
donde se ha de prover a encomienda, ao tempo de sua vacancia. 

Esta proibigao, segundo o proprio Solorzano, foi infrin- 
gida diversas vezes. 

8.°) Os que, nas revoltas do Peru, se mostraram reconhe- 
cidamente sequazes dos que as ocasionaram, e os que deles 
descenderem. 

Esta proibigao esteve em vigencia apenas em um periodo 
de tempo relativamente curto. 

4.°) Os que ja tiverem sido provides em outras en- 
comiendas, 

Esta regra, tambem, deixou de ser observada com fre- 
quencia, ao se recompensar os descobridores e povoadores de 
novos territories (24). 

b) A INVESTIDURA NAS ENCOMIENDAS 

Na provisao das encomiendas havia uma serie de ordens 
e cedulas reais que regulava os atos da Autoridade que podia 
dar investidura. 

Essas ordens tinham por finalidade evitar que os Gover- 
nadores distribuissem encomiendas a quem bem Ihes parecesse. 
e nao a quem as merecia, como durante muito tempo foi feito. 

Assim, como ensina Antonio Leon Pinelo (25), afim de 
evitar toda irregularidade, a provisao de encomiendas devia 

(24) Jose Ma. Ots — Instituciones Sociales — Pgs. 103-104. 
(25) Antonio Leon Pinelo — op. cit. — Parte I, Cap. XI — Fls. 

62 (verso) — 63. 
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ser precedida de editos, como o seguinte: "que quado se huvies- 
se de proveer alguna Encomienda, q vacasse, el Virrey, Pre- 
sidente, o Governador, pusiesse edictos, c5 termino de veinte, 
a treinta dias, para que acudiessem a oponerse los que de jus- 
ticia la pudiessen pretender; i que examinados los meritos de 
todos los opuestos, se diesse al mas digno: i que en los titulos 
de las Encomiendas, se declarasse, como para proverlas, avian 
precedido las dichas diligencias de edictos, concurso i examen". 

Fazia-se entao eleigao do mais digno entre os benemeritos, 
e se despachava o titulo da encomienda em nome do Rei, con- 
forme a lei de sucessao, com as cargas e obrigacoes comuns as 
encomiendas. 

Os titulos das encomiendas deviam conter o valor das en- 
comiendas, o numero de indios, em que consistiam os tributes, 
o local, assim como claramente devia constar como se vagou a 
encomienda, por morte de quern, desde qual dia estava vaga, 
como foram postos editos para sua provisao, com que prazo, 
em que lugares e cidades foram afixados, se houve opositores, 
e, nesse caso, declarando seus nomes. (26) 

Mas, as precaugdes nao paravam ai. Os abusos, a-pe- 
sar-delas, continuaram, de forma que, ainda, depois de tudo 
isso, mister se fazia confirmagao real, 

A nao ser por essa forma, alem da por que se investiam 
os sucessores naturais, que deviam apresentar dentro de seis 
meses o seu titulo confirmado, as encomiendas nao eram ou- 
torgadas. 

Assim, de maneira nenhuma, por nenhum titulo jurldico 
— venda, traspasse ou alienacao — podia o encomendero trans- 
mitir a outros os indios que Ihe houvessem sido repartidos. 
Eram as encomiendas bens inalienaveis. 

Tao pouco podiam as encomiendas ser divididas, e defeso 
era aos encomenderos alugar ou emprestar indios de seus re- 
partimientos, ou da-los como penhor, sob pena de perda dos 
ditos indios e da metade de seus bens. (27) 

(26) Feliu Cruz — op. cit. — pag. 36. 
(27) Jose Ma. Ots. — Instituciones Sociales — pag. 105. 
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Entretanto, Solorzano Pereira afirmava que, nao as en- 
comiendas, mas os frutos, tributes ou as rendas delas provin- 
das, podiam ser dados como penhor, desde que seus possui- 
dores nao tivessem outros bens, e deixando-lhes o necessario 
para que pudessem se sustentar (28). 

A encomienda, finalmente, nao podia alienar-se por causa 
de dote. Porem, como ja vimos atras, a mulher encomendera 
devia traze-la para o matrimonio, e havia ainda a faculdade 
de o pai, cuja filha devesse sucede-lo na encomienda, cede-la 
a titulo de dote ou reforgo deste (29), 

c) DEVERES DOS ENCOMENDEROS 

Os encomenderos, em troca dos privilegios decorrentes da 
concessao das encomiendas, tinham deveres que se podem sin- 
tetizar em defesa da terra e protegao e doutrinagao do indi- 
gena. 

Para isso, eles deviam fixar residencia na "cabecera" da 
provincia onde sua encomienda se localizava, isto e, nas ci- 
dades que fossem "cabezas" de provincias, e nao podiam se 
ausentar sem permissao expressa das autoridades. Em razdo 
disso, nao podiam possuir encomienda em provincia outra que 
nao a que residissem. Deviam ainda casar-se dentro do prazo 
de 3 anos, afim de assegurar residencia permanente e pro- 
mover a colonizagao (30). 

Eram ainda obrigados a possuir armas e um cavalo, e 
manter-se preparados para em qualquer tempo combater contra 
os inimigos de seu soberano, fossem indios em revolta, espa- 
nhois em rebeliao ou inimigos estrangeiros, pondo-se as ordens 
e sob o comando das autoridades competentes. 

A lei marcava o prazo de quatro meses, computados desde 
o dia em que os encomenderos tivessem recebido a cedula de 

(28) Solorzano Pereira — POLITICA INDIANA — Lib. Ill — 
Cap. 15. 

(29) Jose Ma. Ots. — op. cit. — pag. 107. 
(30) Robert Chamberlain — op. cit. — pag. 28. 
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confirmagao da encomienda, para que fossem obrigados a ter 
cavalo e se armarem de langa, espada e outras armas ofensi- 
vas e defensivas que ao Governador da terra parecessem ne- 
cessarias, segundo a qualidade dos repartimientos (31). 

Assim, no caso de uma ausencia necessaria — e so com 
licenga especial — deviam designar substitutes, "escuderos", 
para cumprir suas obrigagoes militares, e, nas mesmas con- 
digoes, os procuradores de menores encomenderos deviam no- 
mear, tambem, "escuderos" com aquelas finalidades. 

Quanto a obrigagao de proteger e doutrinar os indios, ela 
e tambem expressa em lei, que textualmente determina: "El 
motivo y origen de las encomiendas, fue el bien espiritual y 
temporal de los Indios, y su doctrina y ensenanza en los arti- 
culos y preceptos de nuestra Santa Fe Catolica, y que los 
encomenderos los tuviessen a su cargo, y defendiessen sus per- 
sonas, y haciendas, procurando que no reciban ningun agravio 
y con esta calidad inseparable, les hacemos merced de se los en- 
comendar, de tal manera que si no lo cumplieren, sean obli- 
gados a restituir los frutos que han percebido y perciben, y 
es legitima causa para privarlos de las encomiendas" (32). 

Como se ve, pelo menos na lei, a obrigagao do encomen- 
dero de velar pela doutrinagao e bem espiritual dos indlgenas 
era taxativa, importando ate na perda da encomienda. 

For isso, o encomendero devia sustentar um "cura", cons- 
truir e manter uma igreja ou capela, e ajudar as Ordens Reli- 
giosas no seu trabalho de doutrinagao e evangelizagao. 

d) A SUCESSAO NAS ENCOMIENDAS 

As encomiendas, a principio, foram concedidas por uma 
vida, isto e, so para gozo do beneficiario. 

Desde cedo, porem, surge o problema dos filhos e mu- 
Iheres dos conquistadores falecidos, que ficavam na impossi- 

(31) RECOPILACION DE LEYES DE INDIAS DE 1680 (R. L. 
I.) — Lib. VI — Tit. IX — Ley VIII. 

(32) R. L. I. — Lib. VI — Tit. IX — Ley I. 
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bilidade de cultivar seus campos, por falta de trabalhadores. 
A Segunda Audiencia, em Nova Espanha, a bragos com o pro- 
blema, procurou resolve-lo, mandando pagar a mulher um soldo 
equivalente ao que recebia o conquistador, ou deixando que a 
mulher se aproveitasse dos proventos das encomiendas de seu 
defunto marido. 

Dada ciencia ao Imperador, este, em carta de 28 de De- 
zembro de 1534 dirigida ao Tribunal, aprovou o que se havia 
reito, dando-se entao inicio a lei de sucessao. 

Esta, no entanto, so e legalizada pela Real Provisao de 
26 de Maio de 1536, chamada pelos tratadistas a "lei de su- 
cessao das encomiendas", que assim dispunha textualmente: 
"'Que quando algun vecino de essa dicha ciudad y provincia 
muriere y huviere tenido encomendado yndios, alguno si dejare 
en essa hijos legitimos en matrimonio nascidos, encomendarles 
heis los yndios, que su padre tenia para que los tenga, indus- 
trie y ensene en las cossas de Nuestra Sancta Fee Catholica, 
mandando como Mandamos, que guarden ansi la tassacion de 
tributos que por Vos fuesse hecha, como las Ordenanzas que 
para el buen tratamiento de los dichos yndios estuvieren hechas 
o se hicieren, so las penas sosodichas y las otras contenidas 
en las dichas Ordenanzas, y con cargo que hasta tanto que sea 
de hedad para tomar armas, tenga un escudero que nos sirva 
en las guerras con la costa que su padre servia y era obli- 
gado; y si el tal casado no tuviere hijo de legltimo matri- 
monio nascido, encomendareis los dichos yndios a su muger 
viuda; y si esta se cassare y su segundo marido tuviere otros 
yndios, dareisle uno de los dichos repartimientos que quisiere, 
y si no lo tuviere encomendareis los yndios que asi la muger 
viuda tuviere, la qual encomienda de los dichos yndios Man- 
damos que tengan por el tiempo que Nuestra Merced y vo- 
luntad fuere, segun y como agora los tienen, hasta que Nos 
mandemos dar la orden que convenga para bien de la tierra 
y conservacion de los naturales della y sustentacion de los 
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espanoles pobladores de essa tierra; y hacerlo heis asi pre- 
gonar publicamente" (83). 

Uma duvida, porem, surgiu, pois que a Provisao fazia 
referencia a "filhos e mulheres" e nada dizia a respeito das 
"filhas", dando impressao que estas seriam incapazes de su- 
ceder. Esse caso, no entanto, foi resolvido pelas cedulas de 
4 de margo e 5 de abril de 1552 que declaravam: "Cuando 
falleciere alguno y dejase dos, tres o mas hijos e hijas, y el 
mayor que segun la Provision antecedente (a Provisao de Maio 
de 1536), debiese suceder a los Yndios entrase en Religion o 
tuviese otro impedimento, debera pasar al segundo y assi con- 
siguiente hasta acabar los varones; sucediendo lo mismo en las 
hijas por falta de aquellos, y por la de unos y otras la mujer, 
con tal que despues de los dias del primer encomendero no 
haya mas de una sucesion" (34). 

Essa lei so foi modificada em 1629, quando se concedeu 
mais uma vida — uma terceira — a todos os possuidores de 
encomiendas, mediante o pagamento de quantia correspon- 
dente a renda de tres anos aos que estivessem possuindo em 
segunda vida, e a de dois anos somente, quando a estivesse 
desfrutando o seu primeiro possuidor (35). 

Ainda, mais tarde, por Real Cedula, de 30 de Outubro 
de 1704, havendo a Coroa necessidade de dinheiro para os 
gastos da guerra, concedeu-se nova prorrogagao para uma vida 
mais, mediante o pagamento de determinada quantia (36), 
ficando, porem, pouco tempo em vigencia, porque, pelos De- 
cretos Reais de 12 de julho de 1720 e 31 de agosto de 1721, 
ficou disposto, em carater geral, a incorporagao a Coroa de 
todos os repartimientos de Indies, a morte das pessoas que 
naquelas datas as estavam possuindo. 

(33) Colecion de Documentos ineditos de Ultramar, tomo X, — 
pg. 232 — Apud Jose Ma. Ots — op. cit. pag. 78. 

(34) R. L. I. — Lib. VI, tit. 6, ley 2. 
(35) Arquivo de Indias — Ind. geral, 139-7-9, tomo II, fol. 489 

— apud Jose Ma. Ots — op. cit. — pag. 87. 
(36) Arquivo de Indias — Ind. Geral, 139-1-4, libro 45, fol. 385' 

— Apud Jose Ma. Ots — op. cit. pag. 88. 

3-1 
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Quanto a sucessao das encomiendas, e precise salientar 
ainda que os colonos, em geral, pretendiam o gozo das enco- 
miendas a perpetuidade, e, em diversas ocasioes, tudo fizeram 
por conseguir. Assim, durante os primeiros anos do reinado 
de Felipe II, os encomenderos do Peru enviaram procura- 
dores a Corte, oferecendo uma quantia consideravel em troca 
de Ihes ser outorgado a perpetuidade o desfrute das encomien- 
das que possuiam (37). 

Porem, de todas as vezes, o Rei se mostrou contrario, 
a-pesar-das necessidades prementes de numerario, como era 
o caso de Felipe II, quando la chegaram os procuradores dos 
encomenderos. 

e) ENCOMIENDAS E PROPRIEDADE TERRITORIAL 

As encomiendas nao davam, em absoluto, aos seus possui- 
dores, a propriedade da terra onde estava localizada. 

Com efeito, os titulos de encomienda nao faziam refe- 
rencia a propriedade territorial, e o Capitulo 28 das Leyes de 
Burgos autorizava, senao ordenava, aos encomenderos a pro- 
priedade de alguma estancia proxima do "pueblo" de sua re- 
sidencia, independentemente da encomienda que possuia. Pelo 
referido capitulo, o sucessor do encomendero que morria, ou 
do que era despojado da encomienda, nao adquiria ipso facto, 
como consequencia do titulo de encomienda, a propriedade da 
estancia, senao que era obrigado a compra-la, por prego de- 
corrente de avaliagao feita por pessoas designadas especial- 
mente para esse fim (38). 

Ainda mais: As merces de terras em Nova Espanha se 
haviam desenvolvido independentemente das encomiendas, 
sendo que, em certos periodos, as concessoes territoriais fica- 
ram a cargo do Cabildo, emquanto as das encomiendas fica- 
vam em maos do Vice-rei, Audiencia ou Governador, de forma 

(37) Jose Ma. Ots — op. cit. pag. 89. 
(38) Silvio Zavala — De Encomiendas y propriedad territorial — 

paginas 13-14. 
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que a diferenga de jurisdigao confirmava a distingao intrin- 
seca dos titulos. E a prova de que os encomenderos bem sa- 
biam que seus titulos de encomienda nao Ihes outorgavam pro- 
priedade territorial, e o fato de eles acorrerem a pedir "merces 
de terras" para criacao de gado ou para fazer semeaduras, 
fora e dentro de suas encomiendas (39). 

Ainda, sobre propriedade territorial em encomiendas, se 
faz precise notar que era admitida a propriedade territorial 
de terceiros espanhois, dentro das encomiendas, sendo os en- 
comenderos obrigados a transigir com os proprietaries estra- 
nhos, assim como o fato de possuirem terras suas os vassalos 
Indies, coletiva ou individualmente, sem que o encomendero 
pudesse legitimamente despoja-los (40). 

f) AS PENSOES 

As encomiendas se constituiram um meio normal de 
recompensa instituido pelos Soberanos espanhois. Porem, com 
os anos, as encomiendas iam se esgotando e os candidates, 
pelo contrario, aumentavam dia a dia. 

A Coroa resolveu entao, afim de premiar um maior nu- 
mero de servidores de Sua Magestade, colocar certas merces 
sobre as encomiendas, e as designou pelo nome de "pen- 
soes" (41). 

Essas pensoes recaiam entao sobre os tributes dos indios, 
de forma que o encomendero nao percebia o total dos tributos, 
senao uma parte, pois o resto pertencia de direito aos possui- 
dores de pensoes. 

Assim, determinava a lei que, nos repartimientos gran- 
des, os tributos a que tinham direito o encomendero nao deviam 
exceder de 2.000 pesos. 0 que ultrapassasse desta quantia 

(39) Silvio Zavala — De Encomiendas y propriedad territorial, 
pagina 20. 

(40) Idem, idem, pagina 81. 
(41) Feliii Cruz — op. cit. — pg. 30. 
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devia ser distribuido, como merces, aos benemeritos que o me- 
recessem pelos servigos prestados (42). 

Entretanto, uma pensao naio se outorgaria aquele que 
possuisse uma encomienda e vice-versa. 

(42) R. L. I. — Lib. VI — Tit. VIII — Ley XXV. 



CAPITULO III 

AS ENCOMIENDAS NO CHILE 

As encomiendas no Chile fugiram a regra geral. A-pesar- 
de todas as leis restritivas aos direitos dos encomenderos, 
a-pesar-das reiteradas afirmagoes sobre a " liberdade dos 
indios", aqui forgoso foi aos monarcas espanhois transigir. 

No seculo XVI as encomiendas foram abolidas; torna- 
ram a vigorar; os "services pessoais" foram substituidos pela 
percepgao de "tributos"; e no Chile os encomenderos nao to- 
maram conhecimento. Nas primeiras decadas dd secdlo 
XVIII as encomiendas extinguiram-se, incorporando-se a 
Coroa, e o regime de excegao para o Chile continua. 

Qual a razao? E' o que vamos examinar, 

Os indigenas do Mexico e do Peru possuiam uma cul- 
tura adeantada, achavam-se em condigoes de trabalhar sem 
coagao e de pagar os tributos taxados. 

Ja o mesmo nao se dava com os terriveis "araucanos" 
do Chile. Os encomenderos chilenos necessitavam obriga-los 
pela forga, para que fossem pagos com seu trabalho pessoal, 
e se iludiriam completamente se acreditassem que os indigenas 
entregariam de bom grado o tribute correspondente. 

Inumeras cedulas reais proibiam o servigo forgado dos 
indigenas. Mas, possivel nao era atende-las porque sem ele 
as encomiendas seriam letra morta no Chile, pois os tributos 
nunca poderiam ser cobrados. 

A vista disso, todo o empenho dos governadores se reduzia 
a obter dos encomenderos um regime de trabalho para os in- 
digenas o menos duro possivel, proporcionando-lhes os ele- 
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mentos necessaries para a vida e doutrinando-os na fe cato- 
lica (43). 

Assim, esses governadores decretavam "tasas" com a fi- 
nalidade de favorecer os naturals chilenos, tasas que eram ver- 
dadeiras leis de carater social, 

Dessas tasas destacam-se, pelo seu alto espirito de bene- 
merencia em favor dos indigenas, as de Santillan, Pedro de 
Villagra, Martin Ruyz de Gamboa, Alonso de Ribera, as do 
Principe de Esquilache e de Laso de la Vega. 

Porem, a resistencia dos encomenderos era tal que fica- 
vam, por assim dizer, sem aplicagao. Ate que, em data de 14 
de abril de 1633, o Rei ordenou ao Governador do Chile, Laso 
de la Vega, taxativamente, que suprimisse o "servigo for- 
§ado" e o substituisse por um tributo, pago em frutos da 
terra (44). 

Destarte, Don Francisco Laso de la Vega, promulgou a 
ultima das "tasas" conhecidas, em 16 de abril de 1635, em 
dezessete artigos, cujos principals sao os seguintes: 

Todos os indigenas estabelecidos, tanto em suas proprias 
redugoes, como em propriedades dos espanhdis, seriam dai 
por diante tratados como os demais vassalos do rei, devendo, 
porem, pagar a seus encomenderos um tributo anual. 

Esse tributo consistiria em dinheiro, sebo, gado maior ou 
menor, trigo, milho, lentilhas, legumes e galinhas. 

Os indigenas poderiam pagar seu tributo em salaries, se 
assim o preferissem e o declarassem ante os Corregidores. 

Ficavam tambem autorizados a alugar seus servigos, po- 
rem deveriam preferir seus proprios encomenderos durante 
todo o tempo necessario para pagar o tributo e mais o que 
estavam obrigados a entregar ao "doctrinero", corregidor e 
protetor. 

(43) Amunategvi Solar — La Sociedad de Santiago en el siglo 
XVII — pag. 23. 

(44) Idem, idem, — pag. 38. 



ENCOMIENDAS E POLfTICA COLONIAL DE ESPANHA 37 

Cumpridas essas obrigagoes poderiam alugar seus ser- 
vices a qualquer pessoa, cuja propriedade nao distasse mais 
de quatro leguas do povoado ou fazenda onde residiam. 

Nesta ordenanza havia ainda numerosas prescrigoes des- 
tinadas a proteger os naturals contra as crueldades dos enco- 
menderos. Assim,se proibia, debaixo de penas severas, o tra- 
balho dos indigenas durante a noite, domingos e dias de festa 
e se cominavam castigos aos espanhois que despojassem os 
indigenas de seus trajes em troca de alguma recompensa, e 
aos que Ihes vendessem vinho ou pagassem seus servigos com 
bebidas alcodlicas (45). 

Essa tasa, nao obstante a porta aberta que deixava para 
abuses, com a faculdade dada os indigenas de alugar seus 
services aos encomenderos por todo o tempo necessario para 
o desempenho de suas obrigagoes, deu margem a protestos, 
tendo o Cabildo de Santiago e o de Concepcion dela apelado 
para o Rei. 

As razoes, por exemplo, invocadas pelo Cabildo de Con- 
cepcion sao interessantes e refletem o estado de animo dos 
colonos, assim como a maneira habitual de tratar os indigenas. 

Alegava, assim, o Cabildo, entre outras cousas: 
As encomiendas do Sul eram tao pouco numerosas que c 

pagamento dos tributes em dinheiro e em especie nao bastaria 
para o sustento das familias. 

0 "trabalho obrigatorio" dos indigenas aproveitava nao 
so aos civis como aos militares da fronteira, que recebiam 
suas provisoes das fazendas de Concepcion, e assim nao de- 
veria ser abolido. 

0 salario de dois reales por dia, pagos em prata e em 
vestidos, era excessivo e impossivel de executar, pois naquela 
regiao havia falta de moeda. 

Nao convinha, de forma alguma proibir a venda de vinho 
aos indigenas, porque "su mayor honra eran las borracheras, 

(45) Amunategm Solar — Las encomiendas de indigenas en Chile 
— Vol. II, pags. 17-18-19-20. 
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i la paga ordinaria en los casamientos, victorias, mortuorios, 
venta de sus hijas i compras de mujeres. I si se les quitaban 
las borracheras, se irian al enemigo; porque todos sus tratos i 
contratos los tenian reducidos a eso, i por el vino estaban entre 
espanoles". 

Tambem nao convinha dar facilidades aos naturais para 
que voltassexn para seus "pueblos", porque isso seria a ruina 
das fazendas, nas quais cessaria o cultivo por falta de traba- 
Ihadores. 

As liberdades concedidas aos natives, em vez de benefi- 
cia-los, os alentariam em suas revoltas, e concluiriam por pro- 
duzir a ruina das cidades. 

Os indigenas se achavam satisfeitos com a sua atual con- 
digao, pois recebiam de seus encomenderos treze pesos por 
ano, pao, vinho, carne, pimenta e sal; eram atendidos em suas 
enfermidades e possuiam terras, bois, arados e sementes para 
suas semeaduras (46). 

Dessas alegagoes do Cabildo podemos inferir as condigoes 
e habitos da colonia, como a falta de dinheiro amoedado, a 
necessidade imperiosa do trabalho dos indios para as fazendas, 
ou seja a encomienda como base da vida economica da regiao, 
e, mais que tudo, os habitos dos indigenas, a venda de suas 
filhas e compra de suas mulheres, e a exploragao que os espa- 
nhois faziam de sua inclinagao para as "borracheras", explo- 
ragao essa com tais resultados compensadores que, na imi- 
nencia de perde-la, eles protestavam. 

A tasa de Laso de la Vega, continuou em vigor, mas com 
apoucados resultados porque, em 19 de margo de 1639, o Ou- 
vidor Don Pedro Gutierrez de Lugo escrevia ao rei, dizendo 
que a ordenanza era obedecida pelos pobres, nao pelos ricos e 
poderosos, que se valiam do servigo pessoal dos tristes natives, 

(46) Amunategni Solar — Las encomiendas de indijenas — Vol. 
II — pags. 21-22. 
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tratando-os pouco mais ou inenos como se fossem escravos, 
sem pagar-lhes o baixo prego de seu suor e trabalho (47). 

Havia o sincere proposito da monarquia espanhola de pro- 
teger amplamente os indigenas do Chile, mas esbarrava sempre 
ante a forga do costume e o estado selvagem dos indigenas do 
pais. 

Esse estado de coisas vae durar ate que, por Cedula Real 
de 20 de dezembro de 1674, confirmada mais tarde em 12 de 
junho de 1679, a escravidao legal dos nativos chilenos e abo- 
lida. E as encomiendas so foram incorporadas a Coroa de 
Espanha em 10 de junho de 1791 (48). 

* * * 

As encomiendas foram as recompensas mais cobigadas 
pelos conquistadores, povoadores e seus descendentes. Elas 
foram mesmo a base do sustento economico das novas familias, 
aristocraticas ou nao, que se instalavam em o Novo Mundo. 

E porque fossem um direito concedido por merce real 
aos benemeritos das Indias, e como estes fossem pessoas colo- 
cadas em pianos sociais diferentes, os encomenderos nao cons- 
tituiram uma verdadeira classe social (49). 

De fato, os que podiam pretender as encomiendas — os 
benemeritos das indias — eram, segundo explicagao detalhada 
de Antonio de Leon Pinelo (50), os descobridores, conquis- 
tadores, povoadores e pacificadores, e seus descendentes, Todos, 
naturalmente, nao pertenciam a mesma classe social, e a enco- 
mienda so por si nao determinava o estatuto social do indi- 
viduo. 

(47) Amunategui Solar — Las encomiendas de indijenas — Vol. 
II — pg. 2l3. 

(48) Idem — La Sociedad de Santiago — pg. 41. 
(49) Jose Ma. Ots — Instituciones Sociales — pg. 36. 
(50) Antonio de Leon Pineloi — op. cit. — Part. I — Cap. IX 

— Fls. 51-52. 



40 ASTROGILDO RODRIGUES DE MELLO 

Assim, encomenderos poderiam ser, dentro dos limites fi- 
xados, nobres e plebeus, ricos e pobres. 

Porem, ricos e pobres, nobres e plebeus, agiam frente aos 
indios das encomiendas, da mesma forma, explorando-os in- 
tensamente. 

Entretanto, ja o afirmamos, nem indios, nem tributes 
pertenciam ao encomendero. De direito, por lei, pertenciam 
a Coroa, que os cedia, a titulo de merce, aos seus suditos que 
o merecessem por assinalados servigos.- 

Mas, a realidade era bem outra. Quer nas regioes onde 
o conquistador encontrou um povo indigena mais culto, como 
no Peru e no Mexico, onde os tributes eram religiosamente 
pagos, quer nas zonas onde o gentio, bravio e inculto, se re- 
cusou trabalhar de bom grado para seus dominadores, como 
no Chile, os encomenderos exerceram o papel de possuidores, 
praticando atos como se os indios a eles pertencessem! 



SEGUNDA PARTE 
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CAPfTULO I 

OS DIREITOS DE ESPANHA A CONQUISTA E 
COLONIZAgAO DA AMERICA 

Dentre os titulos exibidos pelos soberanos espanhois para 
justificar a conquista e colonizagao da America, nenhum mais 
importante que a Bula Papal de Alexandre VI, de 3 de Maio de 
1493, que concedia propriedade de todas as ilhas e terras que 
descobrissem em suas viagens ao Poente, assim como, pleno, 
livre, e onimodo dominio, autoridade e jurisdigao (1). 

Desses poderes conoedidos provinham todos as demais, de- 
correntes da plena soberania sobre as novas terras conquis- 
tadas, inclusive os de conceder merces, como as de outorgar 
"repartimientos" e "encomiendas". 

(1) "E para que, fortalecidos com a generosidade da graga apos- 
tolica, tomeis com mais liberdade e audacia empreza de tanta impor- 
tancia, motu proprio, isto e, de nossa propria vontade, nao cedendo a 
nenhuma petigao vossa, nem de outros a vosso favor, senao por nossa 
pura liberalidade e ciencia certa, e com "plenitudine potestatis" apos- 
tolica, todas e cada uma das terras e ilhas mencionadas, desconhecidas 
e ate agora descobertas por vossos emissaries, e por descobrir no futuro, 
que nao estejam sujeitas ao atual dominio temporal de alguns Principes 
Cristaos, com a autoridade de Deus Onipotente, a nos concedida no 
Bemaventurado Pedro, e com a de Vigario de Jesus Cristo, que desem- 
penhamos na terra, com todos os dominios das mesmas, com as Cidades, 
Acampamentos, Lugares e Vilas, direitos e jurisdigao e todos os seus 
pertences, a Vos e a vossos herdeiros e sucessores, Reis de Castela 
e Leao, com autoridade apostolica, nos vo-las damos a perpetuidade, 
vo-las concedemos e assinamos, e a V6st vossos herdeiros e sucessores, 
delas vos investimos, e vos fazemos, constituimos e consagramos Donos 
delas, com pleno, livre e onimodo dominio, autoridade e jurisdigdo." — 
"The earliest Diplomatic Documents on America — The Papal Bulls of 
1493 and the Treaty of Tordesillas reproduced and translated" — Ber- 
lim, Paul Gottschalk, 1927 — pags. 20 e 21. 
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Mas, embora fosse absolutamente admitido no seculo XVI 
o poder espiritual do Papa sobre a Cristandade, o mesmo, no 
entanto, nao se dava quanto ao poder temporal, na esfera do 
dominio e soberania civil. 

Assim, salvo em Portugal, e por razoes da mesma natu- 
reza, na Europa, em Franga e na Inglaterra por exemplo, esta 
parte da Bula Papal era inadmissivel. 

Mas, nao so. Mesmo na Espanha, nas consultas que os 
proprios reis faziam, afim de justificar juridicamente as con- 
quistas e colonizagao do Novo Mundo, juristas e teologos havia 
que negavam tais poderes ao Papa, Esses, no entanto, embora 
negando tais poderes, procuravam justificar sempre o dominio 
espanhol, baseando-se em argumentos outros, como a justa 
guerra, a civilizagdo e cristianizagdo de povos barbaros. 

Dos que sustentavam a autoridade do Papa, a respeito do 
poder temporal, podemos destacar o canonista Matias de Paz 
e o jurista Palacios Rubios, ambos ten do feito parte da celebre 
Junta de Burgos de 1512, que debateu a respeito das encomien- 
das, e na qual, conquanto mantendo-as, se reafirmou o prin- 
cipio geral da liberdade dos indios. (2) 

Ambos se baseiavam na doutrina Hostiense, de Henricus 
de Segusia, Cardeal de Hostia, que afirmava a soberania papal, 
mesmo sobre os infieis. Estes so poderiam conservar seus 
territorios por merce da Igreja e, se recusassem reconhecer a 
autoridade do Papa, este podia constrange-los a obediencia, e 
nomear governadores cristaos, sendo que tal governo devia ser 
unicamente "politicum" e nao "despoticum". (3) — Ressal- 
temos, porem, que o Cardeal de Hostia, cononista do seculo 
XIII, (4) — tinha em mente os infieis do Oriente. 

Dai a afirmagao de Matias de Paz: "A autoridade do 
Supremo Pontifice so pode dar ao nosso Catolico e invencivel 
Rei o direito de governar estas Indias, com governo politico, 

(2) Silvio Zavala — La encomienda indiana — pag. 14. 
(3) J. H. Parry — The Spanish Theory of Empire — pag. 13. 
(4) Silvio Zavala — Ideario de Vasco de Quroga — pag. 17. 
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mas nao despotico, e guarda-las perpetuamente sob seu do- 
imnio". (5) 

Palacios Rubios vai mais alem. Aplica praticamente a 
doutrina Hostiense ao Novo Mundo. Assim, em 1510, redige 
um famoso documento, conhecido pelo nome de "requeri- 
miento", que devia ser lido, em voz alta, aos indigenas, antes 
de iniciar qualquer guerra ou combate. 

Esse "requerimiento", documento longo, em sintese, era 
uma exposigao teologica da criagao, falava sobre a autoridade 
conferida a Sao Pedro e a seus sucessores, a doagao que o Ponti- 
fice havia feito aos soberanos Castelhanos — "de estas islas 
y tierra-firme del mar Oceano", cujos habitantes estao obri- 
gados a reconhecer a autoridade daqueles. Dizia mais: "Se 
assim o fizerdes, fazeis bem... se nao o fizerdes... eu 
vos atacarei poderosamente... e tomarei vossas pessoas, vos- 
sas mulheres e filhos, e vos farei escravos". (6) 

Esse "requerimiento", naturalmente, inintiligivel para os 
indios, deu margem a abuses sem conta, porem esteve em vigor 
durante muito tempo. 

Basta acentuar que era lido em espanhol, e, embora deves- 
se ser lido ante os indios por um "escribano", especie de nota- 
rio, na pratica o era feito sempre por um frade — pois que 
em cada expedigao, de acordo com aprovagao do Conselho das 
Indias, devia constar pelo menos dois eclesiasticos entre seus 
membros (7) — que, naturalmente, era obrigado a ficar fora 
do alcance das flexas arremessadas pelos natives, e, provavel- 
mente, fora de alcance de seus ouvidos. 

(5) Matias de Paz — "De Dominio" — apud J. Parry — op. cit. 
— pag. 13. 

(6) F. A. Kirkpatrick — Los Conquistadores Espanoles, pag. 51; 
sir Arthur Helps — The Spanish Conquest in America, pag. 264; Lewis 
Hanke — The "requerimiento" and its interpreters, in Revista de His- 
toria de America, n.0 1, marco de 1938, pag. 25. 

(7) Lewis Hanke — The Development of Regulations for Con- 
quistadores — in Contribuiciones para el Estudio de la Historia de 
America, pag. 76. 
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Mas, embora pudesse ser escutado, nao poderia ser com- 
preendido, ainda que tal requerimiento fosse lido nos idiomas 
dos indigenas. Entre outras cousas, e de se ressaltar que em o 
documento, versado em linguagem erudita, se recomendava aos 
indigenas que, antes de dar resposta, refletissem sobre os 
pontos de vista teologicos propostos. (8) 

Oviedo, comentando o "requerimiento", diz que preferiria 
que eles (os indigenas) compreendessem o que estava sendo 
dito, mas, por uma razao ou por outra, isso era impossivel... 
Continuando o comentario, diz ainda que, tempos depois, per- 
guntou ao dr. Palacios Rubios, se a simples leitura do "reque- 
rimiento" era suficiente para descarregar as conciencias dos 
espanhois. Sim, teria respondido Palacios Rubios, desde que 
tudo seja feito dentro da forma correta... (9) 

Mas, como acentuamos atras, essa doutrina nao era aceita 
pela maioria dos letrados e teologos de Espanha. Gregorio 
Lopez, por exemplo, que tambem fizera parte da afamada Junta 
de Burgos, rejeitava firmemente a parte da doutrina Hostiense, 
que ordenava guerra e confiscagao da propriedade daqueles 
pagaos que recusassem aceitar a autoridade do Papa (10). 

E outros mais teologos e juristas espanhois, — como 
Suarez, Soto, Sepulveda e o proprio Las Casas, negavam tam- 
bem ao Papa titulos que o permitisse dispor das possessoes dos 
infieis. 

(8) Deste "requerimiento" ha uma tradugao inglesa, in Artur 
Helps, "The Spanish Conquest in America", pags. 264 e 265. De acordo 
com Lewis Hanke — The "Requerimiento" and its interpreters, in Re- 
vista de Historia de America, n.0 1, ha ainda uma tradu^ao francesa 
em Henri Ternaux-Compans — Voyages, relations et memoires origi- 
naux pour servir a Thistoire de la decouverte de TAmerique, XX, Paris, 
1840, e uma portuguesa in Joao Francisco Lisboa — Obras, II, S. Luiz 
do Maranhao, 1865, pags. 56-60. 

(9) Oviedo — Historia General de las Indias — Lib. XXIX — 
Cap. VII. 

(10) Silvio Zavala — Instituciones Juridicas de la Conquista de 
America — pg. 96. 
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Entretanto, decorrente da Bula Papal, um dever havia 
cuja legalidade ninguem discutia. Era o concernente a con 
versdo e educagdo dos natives. 

Desse dever — e aqui surgiam outra vez as discussoes — 
quais direitos, de natureza temporal, poderiam ser deduzidos? 

Envoiveria o "dever da conversao" o direito de conquista, 
a deposigao dos governadores nativos, a posse de suas terras, a 
soberania espanhola, e, mais que tudo, justificaria os institu- 
tes do "repartimiento" e da "encomienda"? 

As respostas dependiam do que cada um entendia sobre 
a eficacia ou ineficacia da "forga" para converter pagaos; so- 
bre a forga da "lei natural" e do "jus gentium" em determinar 
os limites da "guerra justa"; e sobre o carater e a capacidade 
dos inid'ias. (11) 

0 certo e que, durante o seculo XVI, abundaram os escri- 
tores, espanhois e estrangeiros, que se propuzeram justificar 
o dominio politico de Espanha sobre o "Novo Mundo" de acordo 
com a "lei natural", com o "direito das gentes" e as Escrituras, 

Dentre os estrangeiros, John Maior, um Dominicano escos - 
ses, procurava justificar o estabelecimento dos espanhois nas 
Indias, negando, porem, a soberania universal do Papa. (12) 

Dois sao os argumentos principals de Maior. Um deles 
e baseado na teoria aristotelica da serviddo natural. Diz ele: 
"Aqueles povos vivem como animais... E evidente que al- 
guns homens sao por natureza livres, e outros servis. Na 
ordem natural das cousas as qualidades destes homens sao 
tais que, no seu proprio interesse, e direito e justo que devam 
servir, enquanto outros, vivendo livremente, exercem natural 
autoridade e comando". (13) 

(11) J. H. Parry — op. cit. — pag. 6. 
(12) Pedro Leturia — Maior e Vitoria ante la Conquista de Ame- 

rica (anuario Associacion Francisco Vitoria, T. Ill, — Madrid, 1932) 
— apud M. Garcia Pelayo — Juan Gines de Sepulveda y los problemas 
juridicos de la Conquista de America (Tierra Firme, vol. II, n.0 2, 
Madrid, 1936). 

(13) J. H. Parry — op. cit. — pag. 18. 

4-1 
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Maior e, assim, o primeiro publicista a aplicar a teoria da 
servidao natural de Aristoteles aos Inidios do Novo Mundo. 

0 outro argumento e de natureza teologica. Ele admite 
que o dominio temporal e baseado, nao na fe ou na caridade, 
porem na lei natural. Dessa forma, por essa lei, o titulo de 
um principe infiel e tao bom como o de qualquer principe 
cristao, titulo que nem o Papa, nem o Imperador poderao 
disputar, se a unica ofensa do infiel e a infidelidade. 

Entretanto, se o infiel recusar tolerar a pregagao pacifica 
do Evangelho, haveria entao justificagao para a conquista 
crista. Se, como parecia, os indios haviam resistido a paci- 
ficos missionaries pela forga darmas, — contrariando a lei 
natural e a divina, entao os espanhois tinham razoes de 
sobra para depor os governadores nativos e se apoderar do 
poder. (14) 

Como se pode verificar, difere da doutrina de Hostiense 
apenas em que o Cardeal de Hostia autorizava a conquista de 
territorios a infieis, se estes nao reconhecessem a autoridade do 
Papa, enquanto Maior, para o mesmo fim, exigia que recusas 
sem ouvir pacificamente a predica do Evangelho. 

Os escritores espanhois, com maior ou menor autoridade,. 
todos procuravam legitimar a posigao de Espanha na Ame- 
rica. 0 letrado Martin Fernandes de Enciso, por exemplo, 
em 1513, assim argumenta^ "Quando Deus criou a terra e 
todas as cousas, Ele fez do homem um ser racional, com fa- 
culdades para distinguir entre o bem e o mal. Entretanto, se 
estes indios do Novo Mundo sao idolatras, isto so constitue 
causa suficiente para conquista-los, porque eles adoram muitos 
deuses e nao conhecem o verdadeiro Deus que os criou" (15). 

E assim todos os demais, ora se apoiando nas Escrituras, 
no dever dos povos civilizados de trazer os barbaros para a 
civilizagao ou sobre a lei natural. 

(14) J. H. Parry — op. cit. — pag. 17. 
(15) Lewis Hanke — The development of regulations for Conquis- 

tadores — in Contribuciones para el estudio de la Historia de America 
— pg. 75. 
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Para nao nos alongarmos demasiadamente, falemos, final- 
mente, e por ultimo, das teorias justificativas da intervengao 
espanhola nas entao chamadas fndias Ocidentais, de um dos 
maiores letrados e teologos de Espanha, Francisco de Vitoria. 
um frade dominicano, catedratico de Prima Teologia na Uni- 
versidade de Salamanca. 

Nessa Universidade, Vitoria, em 1526, iniciou uma serie 
de "relectiones" — as celebres "Relectiones de Indis " (16), 
que tanta gloria trouxeram ao seu autor e a Espanha — em que 
negava "poder temporal" ao Papa, admitindo apenas este 
poder na ordem espiritual, isto e, no que diz respeito a admi- 
nistragao das cousas espirituais, nao tendo portanto nenhum 
poder temporal sobre os Indios americanos. Dessa maneira, 
se estes nao queriam reconhecer dominio, nem senhorio, ao 
Papa, nao podia este fazer-lhes guerra, nem apoderar-se de 
seus bens ou territorios (17). 

Tambem negava a teoria da servidao natural aplicada aos 
nativos de America. Comentando a teoria aristotelica, isto 
e, de que alguns homens sao por natureza livres e outros servis, 

(16) Sobre as "Relectiones de Indis" ha tuna edigao em latim, 
"Relectio posterior de Indis sive Jure Belli Hispanorum in Barbaros i 
Christianus licet militari et bella gerere" — edi^ao Alonso Getino — 
Madrid; J. B. Scott, in um appendix a "The Spanish origin of Inter- 
national Law" (Oxford, 1934) reproduziu, em tradugao inglesa, as 
tres "Relectiones de Indis"; e ha a edi^ao de Ernest Nys (Washington, 
1917) — "De Indis et de Jure Belli Relectiones", publicada pela "Car- 
negie Endowment Institution", com reprodu^ao em fac-slmile dos fas- 
cicules de Vitoria relatives aos indios. 

(17) "De Indis et de jure belli relectiones" — Relectio I — "O 
Papa nao e senhor civil ou temporal de todo o orbe. Ele nao tern poder 
secular, exceto no que diz respeito as cousas espirituais. Nao pode ter 
nenhum poder sobre dominios dos infieis, e assiim nao pode conceder 
tais dominios a principes seculares; e a recusa por parte dos aborigenes 
de reconhecer a autoridade do Papa nao pode ser considerada como 
razao para fazer-lhes guerra e tomar seus bens. Se a religiao crista 
tivesse sido exposta aos fndios com provas e convicentemente, e mesmo 
assim, se eles recusassem aceita-la, so por isso, nao havia razoes legais 
para fazer-lhes guerra e despoja-los d© seus territorios". — Apud 
Lesley Byrd Simpson — The Encomienda in New Spain — pag. 148. 
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afirma ele que Aristoteles, ao expor tal teoria em sua monu- 
mental obra "Politica", nao podia ter em mente que os curtos 
de engenho fossem por natureza servos e incapazes de dominio; 
esta e a servidao civil e legitima, que nao faz ninguem serve 
por natureza. Tao pouco tinha em mente o filosofo que fosse 
licito ocupar as propriedades e reduzir a escravidao os que a 
natureza fez pouco inteligentes. 0 que ele queria acentuar 6 
que ha neles uma necessidade natural de ser dirigidos e gover- 
nados, sendo-lhes mui proveitoso estar submetidos a outros, 
como os filhos necessitam estar submetidos ao pai e a esposa 
ao marido. Que esta e a intengao do filosofo e claro, e se jus- 
tifica porque do mesmo modo ha alguns que sao senhores, a 
saber, os que mais inteligentes sao. Certo e, sem embargo, 
que nao se deve entender que estes tais possam, a titulo de mais 
sabios, arrogar-se a governar os outros, senao que apenas 
receberam da natureza faouldadeis para mandar e governar. 
E assim, dado que estes barbaros sejam tao ineptos e broncos 
como se diz, nem por isso se deve negar-lhes o "verdadeiro 
dominio" ou te-los no numero dos servos civls. (18) 

Mas Vitoria, depois de recusar varios tltulos que se alega- 
vam para legitimar o dominio espanhol sobre os Indios, estuda 
quais os fundamentos da verdadeira justiga para tal dominio, 
e vai encontra-los nas regras do "Jus gentium", considerando 
os povos indlgenas como politicamente organizados. 

As principais conclusoes de Vitoria, baseadas entao no 
"Direito das Gentes", sao as seguintes: 

1°.) — Os espanhois tern direito de via jar nas ditas pro- 
vlncias (do Novo Mundo) e nelas permanecer enquanto nao 
causem dano, e isto os naturais nao Ihes podem proibir, 

2.°) — E' licito aos espanhois traficar com os Indios, sem 
prejudicar-Ihes a patria, ja importando as mercadorias de que 
eles (os Indios) necessitam, ja exportando ouro, prata e outras 

(18) De Indis, I, 23; edigao Getino, 309-310 — Apud M. Garcia 
Pelayo — op. cit. 
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cousas all abundantes. Nem os pnncipes dos mesmos podem 
proibi-los de exercer comercio com os espanhois, nem, reci- 
procamente, os pnncipes dos espanhdis podem vedar o trafico 
mercantil. 

3.°) — Se ha entre os barbaros cousas que sejam comuns 
aos cidadaos e aos estrangeiros, nao pode ser proibida aos espa- 
nhois o trato e participagao nas mesmas. 

4.°) — Se os barbaros quizerem privar os espanhois do 
que Ihes pertence e corresponde pelo "Direito das Gentes", 
isto e, o comercio e as demais relagoes anteriormente ditas, os 
espanhois devem, antes de tudo, evitar contenda e escandalo, e 
persuadir-lhes com boas razoes, d'emonstrando-lhes que nao vao 
prejudica-los, senao hospedar-se pacificamente e visitar e co- 
nhecer suas terras, sem intengao de molesta-los. Porem, se 
a-pesar-disso, os barbaros nao consentem no pedido, e querem 
proceder com a forga, os espanhois podem entao defender-se 
e fazer tudo o que seja necessario para a sua seguranga, porque 
licito e repelir a forga com a forga. E nao so isto, como 
podem tambem, se nao tiverem outros meios de garantir seus 
direitos, construir fortificagoes, se chegarem a ser ofendidos, 
vingar-se com a guerra, com a autoridade de seu principe, 
e exercer entao todos os direitos da mesma. 

5.°) — Se, depois de have-lo intentado, nao pddem os espa- 
nhois conseguir seguranga entre os barbaros, senao ocupande 
suas cidades e subjugando-os, o poderao fazer licitamente. 

6.°) — Se, depois de os espanhois terem empregado toda 
a sua diligencia e cuidado em evidenciar, por palavras e 
obras, que nao tem em mente estorvar a vida pacifica dos bar- 
baros e imiscuir em seus assuntos, estes perseverarem em sua 
ma vontade e maquinarem a perda dos espanhois, estes teriam 
que obrar, nao frente a inimigos inocentes, senao, contra 
adversarios perfidos, e sem duvida alguma, poderiam em- 
pregar contra eles todos os direitos da guerra, despojando- 
Ihes de seus bens, reduzindo-lhes ao cativeiro, depondo seus 
principes e constituindo outros em seu lugar, sempre na pro- 
porgao dos fatos e das ofensas recebidas. 
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7.°) — Os cristaos tem o direito de propagar e anunciar 
o Evangel ho nas provlncias das barbaros. Se os barbaros, 
tanto os Senhores como o povo, impedirem a pregagao livre 
do Evangelho, os espanhois, depois de arrazoar bem para 
evitar escandalo e briga, podem prega-lo e tudo fazer para 
converter dita gente, e, se para esta obra, necessario for come- 
§ar ou aceitar a guerra, podem faze-lo, no que seja indispensa- 
vel para a oportunidade e seguranga da dita pregagao. E o 
mesmo se fara se os barbaros, embora permitindo a predica, 
impedirem as conversoes, matando ou castigando os convertidos 
a religiao de Cristo, ou os fazendo desistir com coagoes e 
ameagas. 

8.°) — A livre opgao dos barbaros, no caso em que, com- 
preendendo a prudente administragao e humanidade dos espa- 
nhois, acatem, tanto os principes como os suditos, a soberania 
do* rei da Espanha, seria um titulo de dominio ainda dentro 
das normas do direito natural. 

9.°) — A intervengao dos espanhois ainda e justa, se 
tirania houver da parte dos Senhores dos barbaros, e existiv 
leis tiranicas, em dano dos inocentes, como as referentes aos 
saorificios huraanos. (19) 

Baseia-se, pois, Vitoria, principalmente, na "liherdade 
de comer do", considerando as nagoes interdependentes e os 
povos indigenas como pertencentes a comunhao internacional; 
na "protegdo dos inocentes" tdranizados por Senhores despo- 
ticos; e na pacifica "pregagdo do Evangelho". Essa pregagao 
era um direito dos Cristaos, quaisquer fossem eles. Porem, 
no caso das fndias, a tarefa da evangelizagao estava confiada, 
pelo Papa, aos espanhois, desde que tinham eles a prioridade 
das descobertas. Assim, os indigenas de America estavam 
obrigados a receber os espanhois pacificamente, a traficar 
com eles e a ouvir o Evangelho, mesmo que nao o aceitassem. 

(19) Relectiones de Indis — Apud T. Esquivel Obregon — Her- 
nan Cortes y el Derecho Internacional en el siglo XVI — pgs. 89-93. 
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Recusar o trafico pacifico, recusar ouvir a predica do 
Evangelho, asssassinar comerciantes e missionarios, tiranizar 
ou sacrificar inocentes, eram justas razdes para a guerra e, 
consequentemente, para afirmar dommio, a posse de territd- 
rios e a escravizacao do gentio. 

* * * 

Assim, a conquista do Novo Mundo, com todas as suas 
consequencias, pertencia de direito aos soberanos de Espanha, 
de acordo com os escritores e pensadores da epoca, espanhois 
em sua grande maioria, cousultados pelos monarcas, afim de 
apaziguarem a propria conciencia. 

Diferiam apenas tais escritores no acordar ou nao pode- 
res temporais ao Papa; em invocar ou nao a teoria aristote- 
lica da servidao natural aos indlgenas; em afirmar ou negar 
os direitos da guerra justa; mas, todos elaboraram teorias, as 
mais diversas, justificando a conquista da America. 

Desses pensadores do seculo XVI, indubitavelmente, dos 
maiores foram John Maior e Francisco de Vitoria. Os "Co- 
mentaries" do primeiro precederam as "Relectiones" do se- 
gundo. Seus escritos sao Concordes em diversoe pontos o 
divergem em outros. Ambos negam poder temporal ao Papa; 
admitem o dominio politico dos infieis e seus direitos de pro- 
priedade as suas proprias terras, assim como o dever dos 
Principes Cristaos de pregar o Evangelho entre os infieis 
e guerrea-los se eles se opuzessem armas na mao. 

Divergem em outros, como seja quanto a aplicagao da 
teoria da servidao natural aos indigenas, aconselhada pelo 
primeiro, negada pelo segundo; porem ambos, com a autori- 
dade de que gozavam, justificaram plenamente os direitos de 
Espanha na conquista e colonizagao da America. 



CAPITULO II 

A LIBERDADE DOS INDfGENAS E AS ENCOMIENDAS 

0 direito de Espanha as comarcas do Novo Mundo era, 
pois, aos olhos de seus soberanos, inconteste. Os titulos a 
invocar eram multiples. Dentre eles, os principals seriam as 
Bulas Papais de 1493, quer se admitisse a autoridade papal no 
dominio temporal, quer se encarasse apenas sua autoridade no 
sentido de converter o gentio. 

Porem, as encomiendas, que aparecem desde o inicio da 
colonizagao, e se tornam imperativas, como justifica-las, tendo 
em vista principalmente a posigao do indio, repetida tantas 
vezes, atraves de instrugoes, leis e ordenanzas, de vassalos 
livres da Coroa de Espanha? 

Como conciliar esse principio de liberdade, reconhecido 
e proolamado, com a coagao ao trabalho? 

Por outro lado, as encomiendas eram uma escravidao dis- 
fargada. Os encomenderos abusam de sua posigao para explo- 
rar os indios e deles exigir mais do que eram obrigados. 

As queixas surgem. Vozes se fazem ouvir contra a ins- 
tituigao, pedindo sua extingao. Pdlemicas doutrinais calo- 
rosas explodem. Os* soberanos espanhois tentaram aboli-las 
por diversas vezes. E se compreende. As encomiendas davam 
aos encomenderos poderes qimsi feudais, e a uma monarquia 
centralizadora, como era a Espanha do seculo XVI, tais pode- 
res eram inadmissiveis. 

Juntas de letrados se reunem, a mando real, para resol- 
ver o problema. Em 1512, por exemplo, a famosa "Junta de 
Burgos" reune tedlogos e juristas dos mais conceituados da 
epoca, como o Licenciado Gregorio Lopez, Frei Matias de Paz, 
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Frei Pedro de Covarrubias, o doutor Palacios Rubios, e frente 
as necessidades iniperiosas da colonizagao* o resultado nao 
poderia ser senao a mantenga da instituigao. 

Apenas o Estado se aproveita desses ensejos para restrin- 
gir quanto pode as faculdades dos encomenderos, para regu- 
lar com rigor as relagoes de trabalho entre os espanhois e os 
indigenas. 

Os abuses, no entanto, continuam num crescendo duranta 
toda a primeira metade do seculo. 

Durante a decada de 1530-1540, a-pesar-de todas as res- 
trigoes e precaugoes da Coroa, as encomiendas tomam incre- 
mento e os encomenderos aumentam em poderio, audacia e 
abusos. 

A Segunda Audiencia, que se instala em Nova Espanha, 
em 1530, levava instrugoes secretas, conforme ja acentuamos 
atras, e, entre elas, a de iniciar um trabalho no sentido de 
abolir o servigo pessoal dos indigenas e coloca-los sob o cuida- 
do de funcionarios especiais, protetores dos indios — os Cor- 
regidores. (20) 

Porem nao foi possivel intenta-lo. E as dificuldades 
cresciam com o passar do tempo, pois o Peru e conquistado, 
novos repartimientos e encomiendas sao distribuidas, os enco- 
menderos se tornam mais poderosos e intolerantes, e mais ex- 
ploram os indigenas, 

Por essa epoca os clamores chegam ate os ouvidos do 
Papa, Paulo III, que, em 1537, fez expedir Tres Bulas, todas 
elas em favor dos indios. A primeira, "Altitude Divini Con- 
silii" — destituia o Santo Oficio Espanhol de toda autoridade 
sobre os indios, que passariam inteiramente para a ordinaria 
Jurisdigao dos Bispos. A segunda, "Veritas Ipsa"   con- 
denava a escravizagao dos indios, declarando que, embora esti- 
vessem fora da fe de Cristo, nao ©stavam privad'os, nem 
deviam se-lo, de sua liberdade e dominio de sens bens, e que 
deviam ser atraidos a fe crista por meio de pregagao da pala- 

(20) J. H. Parry — op. cit. pag. 27. 
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vra divina e pelo exemplo de boa vida. A terceira, "Sublimis 
Deus" — condenava como heretica a opiniao de que os hidios 
eram irracionais e incapazes de receber a fe. (21) 

Essas Bulas vem revolucionar mais a Corte, ja preocupada 
com o problema. 

Mais ainda. Como e sabido, de acordo com o "Real Pa- 
tronato Indiano", nenhuma Bula Papal poderia ser despacha- 
da para o Novo Mundo, sem ser submetida antes, para aprova- 
gao, ao Conselho das Indias. Ora, as tres Bulas expedidas por 
Paulo III foram inspiradas, ao que parece, pelos relatorios do 
missionario dominicano Bernardino de Minaya, que se incum- 
biu de manda-las diretamente para as fndias, para sua exe- 
cugao. 

0 Imperador, sentindo-se agravado, pune Minaya com 
dois anos de prisao e despacha emissaries para Roma, que 
conseguem, em 1538, a revogagao de tais Bulas, "emitidas em 
prejuizo do poder do Imperador Carlos V como rei de Espa- 
nha, as quais poderiam perturbar o bom governo das 
Indias". (22) 

Tal era o ambiente na Corte Espanhola, quando chega 
Las Casas das Indias, em 1539, agitando outra vez a questao. 
E tanto faz que o rei se decidiu convocar uma Junta, em 1542, 
na cidade de Valladolid, para decidir sobre a materia. 

A essa Junta, Las Casas apresenta um memorial sobre os 
problemas das Indias — "Entre los Remedios"   e nesse 
memorial, um capitulo havia, o "Octavo Remedio" — que 
concemia as encomiendas, 

Demoremo-nos um pouco neste "Remedio", o principal, 
na opiniao do proprio autor, e que evidencia suas teorias 
contra os fundamentos das encomiendas e vae acarretar a sua 
aboligao. 

Ressaltava Las Casas, em petigao que formula, dirigida 
a Carlos V, a necessidade imperiosa de "que todos los indios 
que hay en todas las Indias, asi los ya sujetos como los que de 

(21) Idem, idem, pag. 28. 
(22) J, H. Parry — op. cit. — pagina 29. 
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que aqui adelante se sujetarem, se pong an y reduzcan e incor- 
poren en la Corona Real de Castila y Leon, en cabeza de V. 
M. como subditos y vassalos libres que son, y ningunos esten 
encomendados a cristianos espanoles, antes sea inviolable 
constitucion, determinacion y ley real, que ni agora ni ningun 
tiempo jamas perpetuamente, puedan ser sacados ni enaje- 
nados de la dicha Corona Real, ni dados a nadie por vasallos 
ni encomendados, ni dados en feudo,m en encomienda, ni en 
deposito, ni por otro ningun titulo ni modo o manera de ena- 
janamiento" (23). 

Para fundamentar tal petigao apresentava Las Casas 
vinte argumentos, que traduziam o seu afa e luta constante 
em favor dos indigenas, e que, em substancia, assim podem ser 
resumidos: 

1) Que o fim e a razao da concessao das fndias que a 
Sede Apostolica fez aos reis espanhois foi a conversdo dos 
indios, e, por conseguinte, pairecia haver eleito "tacita y ex- 
pressamente la dignidad y industria de las reales personas". 
Portanto, os ditos Senhores reis de Castela nao podem abrir 
mao da dita real "industria", e cuidado, e providencia, come- 
tendo e traspassando a nenhum particular jurisdigao alguma, 
alta nem baixa, como Suas Altezas a tern sobre aquelas nag5es 
nem confia-las a ninguem, mesmo sem jurisdigao, sacando-as 
ou desmembrando-as da dita Coroa Real de Castela e Leao, ou 
nao sacando-as, mas encomendando-as para que alguem tenha 
dominio e senhorio imediato por si sobre elas, embora reservem 
para si a Jurisdigao e dominio universal e supremo, e tambem a 
jurisdigao baixa e imediata. Porque cousa tao grande e de tao 
grande importancia, e donde tanto se pode arriscar, nao e 
justo, nem possivel, que se fie em outro que nao seja rei. 

2) A empreza das fndias tinha uma finalidade crista. 
E como os encomenderos, a quern se confiavam os indios, so- 

(23) Las Casas — Coleccion de Tratados — Apud Silvio Zavala 
— La Encomienda Indiana — pagina 89. 
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brepunham os propositos materials ao fim espiritual, pouco 
se interessando pelas almas dos indios, os reis deviam abolir 
as encomiendas que contrariavam aquela finalidade. 

3) Os encomenderos nao eram pessoas a proposito para 
se encarregarem da vigilancia, da conversao e cristandade 
dos indios, tanto que so ensinavam aos indios costumes licen- 
ciosos, e pouco cristdos. Dessas tarefas deveriam ser encar- 
regados os predicadores, que sabiam a doutrina e davam o 
bom exemplo de suas vidas. Dai a inutilidade das encomiendas 
para esse fim. 

4) Os indios recebiam muitas ofensas e danos de seus 
encomenderos, e nao tinham paz, nem tranquilidade para dedi- 
car-se as cousas divinas e guardar os mandamentos e a lei 
de Deus. 

5) Quando o Papa fez concessao das fndias, entendeu 
fazer um favor aos indios, proporcionando-lhes o meio de 
serem evangelizados e ter suas almas salvas. Este privile- 
gio nao devia converter-se em dano. O rei devia estabelecer tal 
governo sobre os Indios, que estes recebessem dele proveito 
e utilidade espiritual e temporal. Ora, a encomienda era exa- 
tamente o contrario: um governo nocivo que nao devia subsis- 
tir, e por causa do qual jd haviam perecido doze milhoes de 
indigenas. 

6) Os encomenderos eram inimigos dos indios, e estes 
em suas mdos padeciam perigo certo de ser destruidos em 
corpo e alma, e, segundo o Direito, nenhum pupilo podia ser 
entregue a tutor ou curador suspeito. Ademais, os indios 
nao necessitavam de tutores para viver temporalmente; so 
necessitavam da predicagao da fe e um governo justo, qual 
deve ser para povos e gentes livres. 

7) De acordo com as leis justas e racionais, ainda de 
acordo com a filosofia moral, nunca se deve conceder governo 
a homens pobres e cobigosos que so desejam sair de sua pobre- 
za. Todos os espanhois que passam para as Indias sao pobres 
e cobiqosos; seu unico fim e a riqueza. Que piedade podem 
ter com as vidas alheias? — Dar-lhes Indios e o mesmo que 
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entrega-los a touros, lobos, leoes e tigres famintos. Eles pouco 
fazem das leis e sangoes, pois se em Espanha e tao dificil impe- 
dir os desmandos de um governador avaro, nas Indias, tao 
distantes, o e muito mais. 

8) Dando os indios aos espanhois, encomendados como 
os tem,ow por vassalos como os querem, sao eles gravados 
com muitas cargas e services e intoleraveis vexagoes. Em 
primeiro lugar, devem obediencia e tributo aos seus naturals 
senhores (os caciques), e este e privilegiado, porque e primei- 
ro e natural. Em isegundo lugar a obediencia e servigo que 
devem a V. M. e este tambem e muito privilegiado. 0 tercei- 
ro e o que Ihes tomam e forgam a dar os encomenderos, que, 
em ser insuportavel e durissimo, sobrepuja ao de todos os 
tiranos do mundo e iguala ao dos demonios. Isto e violento, ina- 
tural, tiranico, e contra toda a razao, e nao ha lei no mundo 
que o possa justificar, pois por uma mesma cousa possam 
ser impostos a tao fracos, delicados e desnudos homens, muitos 
Senhorios, imposigao e carga que e contra toda a justica e 
caridade. 

9) Os indios sao livres. Esta liberdade nao a perdem 
nem a devem perder, por fazerem-.se vassalos do rei de Es- 
panha. 

10) Como os encomenderos abusaram do privilegio dos 
encomiendas, devem per de-las, porque o senhor que trata mal 
aos suditos perde a jurisdicdo: e um tirano. 

11) As encomiendas de indios se fizeram sempre sew. 
autoridade real. 0 primeiro a efetua-las foi o Comendador 
Maior de Alcantara, Nicolas de Ovando, Governador de Espa- 
nhola, e este havia levado instrugao de que os indios eram 
livres. Para socorrer os espanhois que levou consigo escre- 
veu a Rainha que a liberdade dos indios impedia sua conver- 
sao, e entao Isabel permitiu que os natives fossem compelidos 
ao trabalho, mas declarando-os livres, e tendo em vista os 
resultados da fe. A rainha foi mal informada do que na 
realidade eram as encomiendas, assim como Fernando e Carlos 
V, porque se o soubessem as teriam suprimido. 
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12) Se as encomiendas ndo for em, abolidas, todos os 
tndios perecerdo. 

13) As encomiendas sdo em prejuizo da Coroa de Espa- 
nha, porque o rei perde todos os vassalos porque os mat am, e 
suas rendas diminuem. E isso e tanto mais de se ressaltar 
quanto, no momento, a Espanha esta necessitada de auxilio e 
nao recebe nenhum. Acresce mais que, as noticias de crueldade 
e desmandos dos espanhois nas Indias chegam a todo o mundo, 
com prejuizo da fama espanhola. 

14) Os espanhois, que sao mui soberbos, ao verem-se 
senhores dos indios, faltarao a lealdade que devem ao rei. 

15) Se as encomiendas em favor dos particvlares subsis- 
tirem, os Ministros das tndios voltardo com o tempo a solicitd- 
las e obte-las. 

16) Como as fnidias estao longe, nao se pode dirigir a 
materia das encomiendas por meio de proibigoes e cedulas 
parciais. Deve ser baixada uma ordem geral, de que resulte 
impossibilidade de ser transgredida. 

17) Se o rei efetuar a incorporaqdo total dos indios d 
sua coroa, estes o amardo e servirdo. 0 amor do sudito e 
indicio de prosperidade do reino. 

18) Os indios voltardo dos sitios onde estdo refugiados, 
por terem fugido ao mau tratamento dos encomenderos. 

19) Em 1523 ja o rei decidiu que nao houvesse encomi- 
endas e nesse sentido escreveu a Fernando Cortez e ao licen- 
ciado Ayllon, governador da Florida. Em Barcelona, em 
1529, se convencionou o mesmo (antes da partida da segunda 
audiencia para Nova Espanha) e com isso esteve de acordo 
o Bispo de Cuenca, Ramirez de Fuenleal. 

20) Abolindo as encomiendas, o rei salva aos espanhois 
das tndios de cometer grandes pecados. Nao mais virao para 
Espanha proventos roubados, os quais criam problemas de 
conciencia que afetam todos os que deles participam. (24) 

(24) Las Casas — Coleccion de Tratados — apud Zavala — op. 
cit. pgs. 89-94. 
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Desses argumentos muitos sdo controvertiveis e alguns 
nao se mantem. Porem, no seu todo, impressionam e alguns 
deles indicam claramente a diregao de seu pensamento e a 
maneira de encarar certos problemas. 

Pode ser destacada, por exemplo, dos dois primeiros ar- 
gumentos, a sua concepgao quanto aos efeitos e finalidade da 
Bula Papal de 1498. Com efeito, Las Casas acentua a finali- 
dade crista de concessao papal e deduziu dessa concessao a 
impossibilidade de traspassar a particulares a jurisdigao que 
havia recebido com aquele proposito, pois que e cousa tao 
grande e de tao grande importancia, e donde tanto se pode 
arriscar, que nao e justo, nem possivel que se fie em "outro 
que nao seja rei". 

Deduz tambem(item n.0 3), e com certa razao, que os 
encargos de doutrinagao devem ser entregues a sacerdotes, 
e que, para isso, as encomiendas nao sao necessarias. 

Aborda ainda o fato (itens ns. 7 e 14) de que todos os 
espanhois que passam para as fndias sao pobres, cobiqosos e 
que, soberbos como sao, ao se verem senhores dos indios, falta- 
rao a lealdade devida ao rei. Evidentemente ha algum exa- 
gero, mas ressalta perfeitamente a situagao que devia ser 
normal na epoca. Os conquistadores eram em geral, sober- 
bos, ambiciosos, escravos de suas proprias paixoes e interesses, 
Embora fervorosos realistas, desobedecem ao rei assira que 
seus interesses o determinam. Belalcazar, por exemplo, fun- 
dador de Popayan, arrogantemente afirma, para nao cum- 
prir disposigao real: "La ley se acata, pero no se cum- 
ple". (25). 

Mais ainda. No oitavo argumento diz ele que "Dando 
os indios aos espanhois encomendados como os tern ou por 
vassalos como os querem", evidencia claramente qual a ten- 

(25) Blanco-Fombona — El conquistador espanol del siglo XVI 
— pag. 201. 
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dencia dos encomenderos, que era a de se considerarem 
Senhores, com poderes de jurisdigao, como nos "Senhorios" e 
"Solariegos" de Espanha. 

Mostra tambem grande habilidade abordando o proble- 
ma de "rendas" de que a Espanha tinha necessidade, e que 
as encomiendas faziam diminuir (item n.0 13), assim como 
aludindo ao fato (item n.0 19) de haver antecedentes legais con- 
tra o regime das encomiendas, pois, no fundo, era lembrar ao 
rei um arranhao ao seu prestigio, por nao ter sido possive). 
cumprir suas ordens, ante os protestos e poderio dos en- 
comenderos. 

Sao esses os argumentos que, discutidos em muitas ses- 
soes, em Valladolid e depois em Barcelona, deram em resul- 
tado as famosas "Leis Novas" de 1542, que aboliram as enco- 
miendas. Durante as sessoes, as opinioes pro Las Casas, 
isto e, pela supressao das encomiendas predominaram, porera 
houve opinioes discordantes, como a de Don Juan Xuarez de 
Carvajal, Bispo de Lugo e membro do Conselho das Indias, 
e a de Francisco de los Cobos, Comendador de Leao. (26) 

0 espirito geral das "Novas Leis" era contrario as encomi- 
endas, que ficavam determinantemente abolidas no capitulo 
XXX. Este assim dispunha textualmente: 

"Otrosi: Ordenamos y mandamos, que de aqui adelante 
ningiin virrey, gobernador, audiencia, descubridor ni otra 
persona alguna no pueda encomendar indios por nueva provi- 
sion, ni por renunciacion, ni donacion, venta ni otra cualquie- 
ra forma, modo, ni por vacacion ni herencia, sino que muri- 
endo la persona que tuviere los dichos indios, sean puestos en 
nuestra real Corona; y las Audiencias tengan cargo de se in- 
formar luego particularmente de la persona que murio de la 
calidade de ella y sus meritos y servicios y de como trato los 
dichos indios que tenia, y si dejo mujer y hijos o que otros 
herederos, y Nos envien la relacion, y de la calidad de los 
indios y de la tierra, para que nos mandemos proveer lo que 

(26) Silvio Zavala — La Encomienda Indiana,, pagina 95. 
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sea nuestro servicio, y hacer la merced que Nos pareciere a la 
mujer y hijos del difunto. Y si entretanto pareciere a la Au- 
diencia que hay necessidad de pro veer a la tal mujer y hijos 
de algun sustentamiento, lo puedan hacer de los tributos que 
pagaran los dichos indios: d'andoles alguna moderada cantidad, 
estando los indios en nuestra Corona, como dicho es". (27) 

Por este capitulo, pois, abolidas ficavam as encomiendaa 
e derrogada a antiga lei da sucessao por duas vidas. 

Mas as ''Leis Novas" nao tratavam apenas da aboligao 
das encomiendas, embora este fosse o escopo principal. Eram, 
como o proprio titulo designava, "Leis e ordenanzas nova- 
mente feitas para governagao das I'ndias", e compreendiam 
preceitos muitos diversos. Os vinte prinmeiros capitulos se 
referiam a Organizagao do Conselho das I'ndias, audiencias, 
pleitos, etc. Do capitulo XXI em deante ja abordavam 
materias sobre os indios, proibindo a escravidao (cap. XXI) ; 
o "transporte de cargas pelos indios, e, se fosse em algum 
caso imprescindivel, que a carga fosse moderada, com vontade 
do indio e mediante pagamento (cap. XXIV) ; a pescaria de 
perolas por intermedio de indios livres, contra sua vontade, 
sob pena de morte, afim de evitar as muitas mortes que soiam 
acontecer (cap. XXV), culminando, enfim, no capitulo XXX, 
com a abolicao das encomiendas. (28) 

As ideias contidas nas "Leis Novas" nao eram novidades. 
A proibicao absoluta da escravidao, por exemplo, e a do em- 
prego de indios no servico de transporte de cargas ja estavam 
afirmadas em leis anteriores. Novidade era a irrevogavel 
decisao da Coroa de que elas fossem cumpridas a letra, de 
que nao houvesse transigencia ou tergiversagao na sua apli- 

(27) Leyes y Ordenanzas Nnevamente Hechas para la Gouer- 
nacio de las Indias — Valladolid-Ano de MDCIII — Edigao em fac- 
simlile da Biblioteca Argentina de Libros Raros Americanos — tomo II 
— pag. 15 — (fls. 7 do fac-simile). 

(28) Leyes y Ordenanzas Nuevamente Hechas — pags. 12, 13 e- 
15 (fls. 5-verso, 6 e 7 do fac-simile). 

5-1 
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caqao, segundo se pode depreender do ultimo capitulo das ditas 
"ordenanzas" (29). 

Entretanto, a epoca nao era oportuna para a promulga- 
?ao de leis nessas condigoes. Em Nova Espanha, o Vice-Rei, 
Antonio de Mendoza, acabara com grande dificuldade de ju- 
gular uma rebeliao que durante dois anos ameagara a estru- 
tura do governo espanhol no Mexico. No Peru, a distribui- 
cao de encomiendas entre conquistadores mal terminara. 

Assim, quando o novo Vice-Rei do Peru, Nunez Vela, quiz 
executar as "Leis Novas", o resultado foi uma revolta, que Ihe 
custou a vida. Para bem se compreender o estado de animo 
das colonias, e precise lembrar que as conquistas se faziam a 

(29) "Las quales dichas ordenanzas y cosas en esta nuestra carta 
contenidas, y cada una cosa y parte dello vos mandanos a todos y a cada 
uno de vos en los dichos vuestros lugares y juridiciones, segnn dicho 
es: que con gran diligencia y especial cuydado las guardeys y cumplays 
y executeys y fagays guardar, cumplir y executar en todo y por todo, 
como en esta nuestra carta se contiene, y contra el tenor y forma dello no 
vays ni passeys, ni consintays yr ni passar agora ni en tiempo alguno, 
ni por alguna manera, so las penas en ellas contenidas. Y porque 
todo lo suso dicho sea mas notorio, especialmente a los naturales de 
las dichas nuestras Indias, en cuyo beneficio y provecho esto se ordena. 
Madamos que esta nuestra carta sea impressa en molde, y se embie a 
todas las nuestras Indias a los Religiosos que en ellas entienden en la 
instrucion de los dichos Indies, a los quales encargamos que alia las 
hagan traduzir en lengua India, para que mejor lo entiendan y sepan 
lo proveydoi. Y los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por 
alguna manera, so pena de la nuestra merced, y de mil castellanos de 
oro para la nuestra camara, a cada uno que lo contrario hiziere; y 
demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare, que vos 
emplaze, que parezcades ante nos en la nuestra Corte, do quier que nos 
seamos, del dia que vos emplazere, hasta un ano primero seguinte, so la 
dicha pena; so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que 
para esto fuere llamado, que de ende al q vos la mostrare, testimonio 
signado, co su signo, porque nos sepamos en como se cumple nuestro 
madado". — Leyes y Ordenanzas Nuevamente Hechas — op. cit. pgs. 
27 e 28 (fls. 9 e 9-verso do fac-simile). 
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custa de sacrificios pessoais e de dinheiro dos conquistadores, 
pois a Coroa nao estipenidiava tais expedicoes, e a recompensa 
mais desejada eram as encomiendas. 

Em Nova Espanha, Antonio de Mendoza, com tato, poster- 
gou a execugao das leis, devido aos protestos levantados entre 
os colonos. Tello de Sandoval, encarregado pelo rei de fazer 
cumprir as Leis Novas, cede as raz5es de Mendoza, suspende 
a execugao das mais rigorosas e foi aplicando as demais. 

Era forgoso transigir. Para pedir a revogagao de tais leis 
partem para Espanha dois procuradores do "Ayuntamiento" 
de Mexico, Alonso de Villanueva e Gonzalo Lopez, acompa- 
nhados de tres trades, Frei Francisco de Soto, Frei Domingo 
de La Cruz e Frei Juan de San Roman. Levavam cartas de 
recomendacao para o rei, inclusive uma do Vice-Rei e um 
informe de Tello de Sandoval declarando as "Leis Novas" im- 
praticaveis e explicando os motives que havia para suspende- 
las (30).' 

Desta vez, nao so os colonos defendiam as encomiendas. 
As autoridades, os religiosos, o Bispo, todos estavam de acordc 
sobre as dificuldades de cumprir a lei. 0 proprio Tello de 
Sandoval escrevia: "A terra, estd alterada e triste, e nao 
a.parece dinheiro porque os negocios se paralisaram. Coda um 
guarda o que tern e nada se vende... Dizem que nestes navios 
se irdo mais de seiscentas pessoas e muitas delas casadas, com 
suas mxdheres e filhos". (31) 

A expectativa era geral. Todos previam, em larga es- 
cala, a repetiqao dos fatos que haviam ensanguentado o Peru. 

Ante tais solicitagoes e perigos, o rei acabou transigindo. 
Em 1545, ja o verificamos em outra parte deste trabalho, as 
leis d'e 1542, na parte referente a abolicao das encomiendas, 
foram derrogadas. 

(30) Silvio Zavala — La Encomienda Indiana — pg. 102. 
(31) C. Perez Bustamante — Don Antonio de Mendonza, pg. 94 

— Apud Zavala — op, cit. pag. 102. 
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Mas, onde a Coroa nao transigiu foi quanto a liberdade 
dos indigenas. Pelo contrario, vigentes ficaram, e reafirmadas 
e revigoradas, as leis que proibiam a escravidao e as que su- 
primiam os servigos pessoais dos indigenas. Basta acentuar 
que, sob invocagao dessas "Leis Novas" e de outras baixadas 
posteriormente no mesmo sentido, o Segundo Vice-Rei do Me- 
xico, D. Luiz de Velasco, conseguiu a liberdade imediata de 
mais de cem mil indios (32). 

(32) Haring — Conferencias sobre el pueblo indigena — apud 
Jose Ma. Ots — Instituciones Sociales — pg. 82. 



CAPfTULO III 

A CONTENDA ENTRE SEPCrLVEDA E LAS CASAS 

Os Dominicanos foram, desde o inicio da colonizagao do 
Novo Mundo, defensores acerrimos da liberdade dos indigenas 
e se opuzeram, por todos os meios, aos excessos dos colonos. 

Ja em 1511, o dominicano Antonio de Montesinos anate- 
matizava os encomenderos do pulpito, e os demais dominicanos, 
com Frei Pedro de Cordoba, sen Superior, se solidarizaram 
com ele, negando absolviQao aos encomenderos ate que puzes- 
sem os indios em liberdade (33). Essa atitude acarretou a 
reuniao da Junta de Burgos, em 1512, e a decisao da manuten- 
^ao das encomiendas, embora declarado fosse o principio geral 
da liberdade dos indios. 

Porem, o maior de todos eles, o gigante que batalhou a 
vida toda contra a instituigao das encomiendas e em defesa 
do indigena, foi o dominicano Bartolomeu de Las Casas. (33a) 

(33) Silvio Zavala — La Encomienda Indiana — pgs. 11-12. 
(33a) Bartolomeu de Las Casas, ou Casous, descendente de um Gen- 

til-homem frances, de Limoge, nascera em Sevilha, em 1474. Estudou 
latim e obteve o grau de Licenciado em Direito, em Salamanca, a uni- 
versidade mais celebre de Espanha daquele tempo. Foi para a Ilha 
Espanhola em 1502, ao tempo de Ovando, guerreou contra os indios, e 
mais tarde entrou para o sacerdocio tendo sido o primeiro presbitero 
(misacantano) das fndias. Em 1511 se uniu a Velasquez na sua expe- 
digao a Cuba. La teve ocasiao de defender os indios das crueldades dos 
soldados de Panfilo de Narvaez. Obteve um repartimiento de indios 
em Trinidad, juntamente com um amigo, Pedro de Renteria, porem, 
tendo-lhe sido negada absolvigao por um frade franciscano, em razao 
desse repartimiento, sob alegagao de que tinha escravos indios, tudo 
abandonou, dirigindo-se a Ilha Espanhola, disposto a consagrar sua vida 
a defesa dos indios, o que cumprdu. (Antonio Ballesteros y Beretta — 
Historia de Espana — vol. Ill, pag. 812). 
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Seus escritos impressionam a Coroa e, ja vimos, vao for- 
gar a reuniao da Junta die Valladalid, em 1542, a qual Las 
Casas apresenta um memorial sobre os problemas das Indias 
— Entre los Remedies — e que acarreta a promulgagao das 
celebres "Leis Novas", que tanta celeuma haveriam de pro- 
duzir, ocasionando choques entre os colonos e os altos funcio- 
narios dos monarcas espanhois. 

De seu labor, em prol dos indios, destaca-se a sua 
"Brevissima relacion de la destruycion de las Indias", publi- 
cada em Sevilha em 1552, que e um libelo fulminante contra 
o sistema de encomiendas, assim como contra seus compa- 
triotas das Indias, onde, com evidente exagero, narra as 
crueldades dos espanhois contra os indios. Este livro foi o 
fundamento dos inimigos de Espanha, dando origem a famusa 
lenda da bar bade espanhola, conhecida por "la leyenda 
negra". Onde quer que o nome de "Espanha" fosse odiado, 
o livro era avidamente lido e acreditado. Basta citar que 
nos seculos XVI e XVII apareceram tres edigoes em lingua 
latina, tres em italiano, quatro em ingles, seis em frances, oito 
em alemao, dezoito em holandes, sendo que a edigao latina 
de 1664, significativamente, trazia uma ilustragao represen- 
tando um agougue. Nessa ilustragao seu proprietario vendia 
a retalho carne humana, enquanto fora, um conquistador, de 
armadura, espada e elmo, superintendia o trabalho do desmem- 
bramento de um indlgena, enquanto mais adiante, em uma 
grelha, uma crianga india ia sendo tostada lentamente!... 
(34) Isso para salientar a que excesses deu margem o livro de 
Las Casas, escrito alias com a melhor das intengoes, qual seja a 
de revolucionar os espiritos dos bons em Espanha e forgar a 
libertagao completa dos indlgenas. 

Escreveu mais sua famosa "Historia de las Indias", ainda 
hoje a fonte mais apreciada e idonea para o estudante do pe- 
riodo colonial da America Espanhola. 

Porem, o que nos interessa mais de perto, sao os estu- 
dos que empreendeu, em defesa de suas teorias politicas, todas 

(34) Lesley Bird Simpson — The Encomienda in New Spain, pags. 
2 e 3. 
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elas tendo por escopo principal a defesa do indio, e que foram 
publicados em 1552 e 1553, em uma serie de folhetos, hoje 
rara, e que sao: 

1) Brevissima Relacion; 
2) Aqui se contiene; 
3) Avisos e reglas; 
4) Treynta Proposiciones; 
5) Este es un tratado; 
6) Entre los remedies; 
7) Tratado Coprobatorio; 
8) Principia. (35) 

Alem desses, ha um outro folheto, publicado postumamen- 
te, em 1571, do qual existem pouquissimos exemplares, conhe- 
cido sob o nome de "Erudita Explicatio" (36), no qual desen- 
volve, com minucias, sua teoria sobre a "dignidade real". 

Esses trabalhos provam a saciedade, que Las Casas nao 
era apenas um fanatico religioso, semi-ignorante, como foi 
acusado peloS( seus inimigos. A essencia de sua iobra, ou 
melhor, de seu pensamento, estava contida na sua insistencia 
sobre a "liberdade dos indigenas", e por essa ideia, e para 
realiza-la, ele se bateu a vida inteira. 

Mas, concomitantemente com Las Casas surge uma outra 
grande figura — Juan Gines de Sepulveda — jurista de no- 
meada, imbuido das doutrinas do Renascimento, que sustenta 
e defende os interesses dos encomenderos. 

(35) Lev/is Hanke, Las teorias politicas de Bartolome de Las 
Casas, pg. 212, — Sobre esses folhetos, ha uma reprodu?ao fotografica 
da serie, que forma o tomo III da "Biblioteca Argentina de libros raros 
Americanos" pliblicado pelo "Instituto de investigaciones historicas" 
de Buenos Aires. 

(36) "Erudita et elegans explicatio questiones utrum Reges Vel 
Prindpes jure aliquo vel titulo, et salva conscientia, Gives ac Subditos 
a Regia Corona alienare et ulterius Domini pax*ticularis ditioni subjicere 
possint" — J. H. Parry — op. .cit. pag. 51. 
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Juan Gines de SEPtruvEDA (37), o "Tito Livio de Espa- 
nha" como era apelidado, por seus meritos e cultura, era, 
desde 1536, cronista oficial de Carlos V e preceptor do Prin- 
cipe Felipe. 

Escreveu diversos trabalhos, em que aborda problemas 
juridicosi da conquista da America, como o "De Regno et 
Regis Officio" e o "De Rebus Hispanorum gentis ad novum 
Orbem Mexicumque". 

Porem, o livro que causaria sensagao, e cuja divulgagao 
foi proibida pelo Conselho das Indias e pelo Conselho de Cas- 
tela, foi o "Democrates Alter, sive de Justis Belli causis apud 
indios", em que defendia os pontos de vista dos colonos (38). 

Alias, o titulo da obra "Democrates Alter, sive de Justis 
Belli Causis", ou "Democrates Secundus", se justificava por- 
que Sepulveda ja ha via escrito outro livro dialogado, sob o 

(37) Juan Gines de Sepulveda, depois de haver estudado em Cor- 
doba e na Universidade de Alcala, esteve durante sete anos em Bolonha, 
como estudante de humanidades, num colegio espanhol, all fundado em 
1365. Este colegio se vangloriava, nos primordios do seculo XVI, de 
possuir um pequeno grupo de eruditos, uma excelente biblioteca e uma 
magnifica "bodega". Ai aprendeu a compreender e a amar Aristoteles 
com o celebre Pietro Pbmponazzi. Ja em 1522 empreende a tradu^ao 
do "Meteorum y de Ortu et Intu" de Aristoteles, trabalho em que gastou 
tres anos. Em 1526 foi a Roma e conseguiu as gragas do Papa Cle- 
mente VII pela refutagao que fez ao livro de Lutero sobre o livre arbi- 
trio. Por causa deste trabalho, foi-lhe confiada pelo Papa a tarefa de 
traduzir para o latim o comentario grego de Alexandre de Afrodisias 
sobre Aristoteles. Em 1530 escreveu um tratado sustentando Catarina 
de Aragao contra Henrique VIII. Alem de outras obras, publicou, em 
1546, um importante trabalho sobre a reforma do Calendario, e dois 
anos mais tarde a tradugao de "Politica" de Aristoteles, que e consi- 
derada a sua obra prima . 

(38) Lewis Hanke — Las teorias politicas — pg. 44 — M. Garcia 
Pelayo — Introdugao a Sepulveda — Tratado sobre las justas causas de 
la guerra contra os indios" — pg. 4. 
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titulo "Democrates, sive de convenientia disciplinae militaris"' 
(39).0 segundo Democrates — "Democrates Alter" — foi 
tambem escrito em forma dialogal. Nele havia dois inter- 
locutores. Um, alemao, Leopold©, fazia a afirmagao, que na- 
turalmente era sancionada pela opiniao publica da Europa 
desse tempo, de que os espanhois, sem atenderem as leis da 
justiga, piedade e da Cristandade, guerreiavam contra inocen- 
tes indios. 0 outro, sob o nome de Democrates, e que encar- 
nava as opinioes de Sepulveda, respondia e destruia todos os 
argumentos de seu amigo Leopoldo contra os espanhois (40). 
Mas, defendendo os espanhois dos apodos de crueis e de injus- 
tos, procurava justificar as encomiendas e os encomenderos, 

Na Corte ha alvoroto e indecisao. As opinioes se divi- 
dem. Las Casas, naturalmente, escreve violenta refutagao. 
For outro lado, Fernando Valdez, Superior da Inquisigao, pro- 
punha, pelo contrario, que o livro fosse divulgado e espalhado 
por toda a Espanha (41). 

E as discussoes fervilham, pro e contra, ate que, por ordem 
do Imperador, a questao e submetida, em 1550, a formal deba- 
te, perante uma segunda Junta de Valladolid, na qual compa- 
recem Las Casas e Sepulveda, cada um defendendo os seus 
pontos de vista. 

A SEGUNDA JUNTA DE VALLADOLID 

A segunda Junta de Valladolid, no entanto, nao fora con- 
vocada para debater a respeito do livro de Sepulveda. Tao 
pouco para resolver diretamente sobre as encomiendas. Mas 
era como se o fora, porque, citados Sepulveda e Las Casas 

(39) Esta obra foi publicada pela primeira vez em Roma, em 1535; 
dela existe uma tradugao espanhola, rarissima hoje, publicada em Sevi- 
Iha em 1541, intitulada "Dialogo llamado Democrates de como el estado 
o la cavalleria no es ajeno a la religion Cristiana" — apud M. Garcia 
Pelayo — Introdugao a "Sobre las Justas Causas" — pg. 14. 

(40) Sir Arthur Helps — The Spanish Conquest in America — 
Vol. IV — pg. 212. 

(41) J. H. Parry — op. cit. — pg. 31. 
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ante a assembleia, o tema que Ihes foi proposto, cabendo a 
resposta em primeiro lugar a Sepulveda, foi o seguinte: "Se 
uma guerra da classe chamada de conquista pode ser legal. 
mente empreendida contra as nagoes do Novo Mundo, se estas 
nao houvessem cometido outras faltas que as cometidas duran- 
te a sua infidelidade", isto e, o tema de Sepulveda em seu 
livro "Democrates Alter". 

Por outro lado, nao bastasse a presenga de Las Casas, 
citado especialmente, e largamente conhecido pelas suas ideias 
a favor dos indios, haveria ainda para se deduzir da intengao 
da assembleia, a respeito das encomiendas, as palavras do 
seu Presidente, Domingos de Soto, ao abrir a sessao: "A 
razao pela qual Yossas Senhorias estao reunidos aqui e, em 
geral, para discutir e determinar que forma de governo e que 
leis podem garantir melhor a pregagao e propagagao de nossa 
Santa Fe Catolica no Novo Mundo; e para decidir qual organi- 
zagdo se faz necessdria para trazer os povos do Novo Mundo 
em cbediencia para com Sua Magestade o Imperador, sem dano 
para a sua real conciencia, de conformidade com a Bula do 
Papa Alexandre. (42) 

De fato, embora a justificagdo das encomiendas nao esti- 
vesse em foco diretamente, ela se deduzia dos principios gerais 
debatidos sobre os temas propostos. 

Sepulveda compareceu ante a Junta e desenvolveu os 
argumentos contidos em seu livro, em resposta a proposigao 
que Ihe foi submetida. 

Dada a palavra a Las Casas, este, durante cinco dias, leu 
o seu laborioso trabalho a que ele denominou — "Historia 
Apologetica", em refutagao ao seu antagonista. 

(42) "Aqui se contiene una disputa o controversia entre el Obispo 
Fray Bartholome de las Casas... y el Doctor Gines de Sepulveda... 
La eual questio se ventilo y disputo en presencia de muehos letrados y 
theologos i juristas en una congregacion que mando su Magestad juntar 
en el ano mil quinientos y cincuenta en la Villa de Valladolid-Marques 
de Olivart, ed. 1908 — Apud J. H. Parry — op. cit. — pag. 32. 
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Tao alentado era, tao rico de fatosr e argumentos, — 
cerca de 870 paginas in folio — (43) que a Junta delegou a 
Domingos de Soto, habil jurista que era, a incumbencia de 
sumariar e por em foco os argumentos principais. 

De Soto, desincumbiu-se da missao magistralmente, e c 
resumo assim feito foi submetido a Sepulveda. Este respon- 
de, perante a Junta, com doze obje^oes aos argumentos de 
Las Casas. Por sua vez replica Las Casas, uma por uma, 
as doze objegoes de Sepulveda, dando depois a Junta por ter- 
minados os trabalhos. (44) 

Nao vamos aqui, naturalmente, discorrer pormenoriza- 
damente sobre a disputa. Procuraremos apenas ressaltar os 
pontos mais importantes e que mais de perto, embora indire- 
tamente, dizem respeito as encomiendas. 

E para isso destaquemos um dos argumentos de Sepul- 
veda e suas consequencias. 

"A guerra pode iniciar-se com justiga, quando o 
fim e justo; isto e, para o bem oomum de todos, e 
pela legitima autoridade do Principe". 

Discorrendo sobre este tema, aplicando-o ao Novo Mundo, 
Sepulveda declarou que era justo empreender a guerra contra 
os indlgenas por quatro razoes: 

1) Pela gravidade dos pecados cometidos pelos Indios, 
especialmente por sua idolatria e pecados contra a natureza. 

2) Pelo estado inferior de sua condigao que os obriga 
a servir pessoas mais refinadas como os espanhois. 

3) Para estender a fe, o que se fara mais rapidamente 
pela subjugagao previa dos indlgenas. 

4) Para proteger o debil entre os mesmos indlgenas, 
tendo em vista as crueldades que os Indios exercem uns sobre 

(43) Lewis Hanke — Las Teorias Politicas — pag. 49. 
(44) Sir Arthur Helps — op. cit. — vol. IV — pag. 217. 
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outros, sacrificando-os a falsos deuses e praticando o cani- 
balismo. (45) 

Quanto ao primeiro item, Sepulveda acusa que a conquis- 
ta, nesse caso, nao e um direito, mas um dever de caridade 
para com os semelhantes, que outra cousa nao e o "apartar 
os pagaos dos crimes e inhumanas torpezas, e da idolatria 
e de toda a impiedade, e traze-los aos bons costumes e a ver- 
dadeira religiao". (46) E para justificar cita trechos do 
"Deuteronomio", como o em que, por ordem do Senhor, se 
ataca a sangue e fogo os idolatras, a que Las Casas replica 
que os exemplos do "Velho Testamento", como os que se re- 
ferem a crueis castigos, sao para maravilhar e nao para imi- 
tar. (47) 

0 segundo argumento, o mais importante sob o nosso 
ponto de vista, e baseado na superioridade cultural dos espa- 
nh6is. 

Assim, apoiado em Aristoteles, procura Sepdlveda de- 
monstrar que e justo e natural que os homens prudentes e sa- 
bios dominem seus inferiores. Argumenta ele: "Por isso 
o varao impera sobre a mulher, o homem adulto sobre a crian- 
5a, o pai sobre seus filhos, isto e, os mais poderosos e mais 
perfeitos sobre os mais debeis e imperfeitos. Isso mesmo 
se verifica entre uns e outros homens; havendo uns que sdo 
por natureza senhores, outros que por natureza sdo servos". 
E continua: "Porque escrito esta no livro dos Pro verb ios: 0 
que e necio servira ao sabio. Tais sao as gentes bdrbaras e 
inhumanas, alheias a vida civil e aos costumes pacificos. E 
sera sempre justo e con forme o direito natural que tais gen- 
tes se submetam ao imperio de principes e na^oes mais cultas 
e humanas, para que, merce de suas virtudes e da prudencia 
de suas leis, renunciem a barbarie e se reduzam a vida mais 

(45) Lewis Hanke — Las teorias politicas — pag. 45. 
(46) M. Garcia-Pelayo — Introdu^ao a "Sobre las justas causas,r 

— pagina 32. 
(47) Sir Arthur Helps, op. cit. — vol. IV — pagina 219. 
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humana e ao culto da virtude. E se rechassarem tal imperio 
deve-se langar mao do recurso das armas, e tal guerra sera 
justa segundo o direito natural o declara". (48) 

Aplica entao esta doutrina aos indigenas demonstrando 
sua barbarie e a evidente superioridade dos espanhois, fazen- 
do entao o elogio da raga espanhola. 

Entretanto, Sepulveda estabelece certas distingoes para: 

a) Os indigenas que resistiram denodamente aos espa- 
nhois. Neste caso o vencedor pode reduzl-los a escravidao. 
Assim o demonstra uma serie de textos biblicos. 

b) Os que se entregaram ou resistiram de boa fe aos 
espanhois. Neste caso, nao e licito faze-los escravos, senao 
somente te-los como "estipendiarios" ou "tributaries(49) 

Acrescenta mais: que os indios devem ser governados 
de maneira paternal, de sorte a ir adquirindo as elementares 
condigoes para viver em liberdade. Textualmente ele afir- 
ma: "Nao me parece contrario a justiga e a religiao crista o 
repartir os indios pelas cidades ou pelos campos a espanhois 
honrados, justos e prudentes, especialmente aqueles que os 
submeteram ao nosso dominio, para que os eduquem nos cos- 
tumes retos e humanos, e procurem inicia-los e imbui-los na 
religiao Crista, a qual nao se transmite pela forga, senao com 
exemplos e persuasao. Em troca, aos Espanhois sera licito 
empregar o trabalho desses indios, como justo premio, em 
todas as tarefas indispensaveis a vida civilizada". (50) 

Era a justificagao plena do regime das encomiendas! 
Las Casas a estes argumentos opoe outros, em que pro- 

cura demonstar que os indios podiam favoravelmente compa- 
rar-se com os antigos, que eram seres racionais, e que pos- 
suiam todos os requisites exigidos por Aristdteles para a vida 

(48) Sepulveda — Democrates Alter, sive de justis belli causis 
apud indios — Tradu^ao do latim por Menendez y Pelayo — pg. 85. 

(49) M. Garcia Pelayo — Introdu^ao a "Sobre las Justas Causas" 
— pag. 38. 

(50) Sepulveda — Democrates Alter — op. cit. — pag. 175. 

6-1 
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superior. Descreve entao a extraordinaria beleza dos indios, 
o que explica, acrescenta, a avidez com que os espanhois tn- 
mam as indias como esposas. Especialmente os meninos, sao 
graciosois, amaveis, alegres e budigosos. Possuem cidades, 
governos, leis e castigam os criminosos. Tais qualidades, 
que sao sinais de sao entendimento, mostram que os indios sao 
capazes de aperfeigoar-se mais ou menos a maneira aristo- 
telica, se forem educados". (51) 

Ao terceiro argumento, em que Sepulveda afirma que a 
conversao se faria mais facilmente subjugando previamente 
os indigenas, Las Casas responde com os seus proprios suces- 
sos e os dos Dominicanos na pregagao pacifica do Evangelho. 

Finalmente, quanto ao quarto, Las Casas alega a regra 
geral: — "De dois males, escolha o menor". Sacrificios hu- 
manos eram um mal menor do que uma guerra indiscrimi- 
nada. "Nao mataras" e um mandamento mais imperative 
do que "Defende o inocente". (52) 

Mas Las Casas sabia que esta controversia estava ligada 
a questao muito importante dos fundamentos da conquista da 
America. Ao tema inicial proposto: "Se uma guerra da 
classe chamada de conquista pode ser legalmente empreendi- 
da contra as nacoes do Novo Mundo, se estas nao tivessem 
cometido outras faltas que as cometidas durante a sua infi- 
delidade", Sepulveda respondera afirmativamente, desenvol- 
vendo os argumentos ja expendidos em seu livro. 

Esta a razao porque, no fim do debate, procurou Las 
Casas fixar os direitos do Rei de Espanha, dentro, embora, 
dos seus ideais em favor dos indios. 

E assim os fixou: "0 Doutor Sepulveda funda estes di- 
reitos sobre as nossas armas e nossa forga fisica, que sao su- 
periores a dos indigenas. Isso equivale simplesmente a co- 
locar nossos reis na posigao de tiranos. 0 direito de nossos 
reis se assenta em que hao de propagar o Evangelho e que go- 

(51) Lewis Hanke — Las teorias politicas — pags. 49-51. 
(52) Sir Arthur Helps — vol. IV — op. cit.-pag. 220. 
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vernarao retamente as nagoes indlgenas, Terao que cumprir 
esses deveres ainda as suas proprias custas; e, mais ainda. se 
levarmos em consideragao os tesouros que receberao das In- 
dias. Desconhecer esttas doutrinas e adular e enganar ao 
nosso Soberano e por sua salvagao em perigo. 0 Doutor in- 
verte a ordem natural das cousas, fazendo dos meios o fim, 
e o que e acessorio principal. 0 acessorio e a vantagem tem- 
poral; o principal a pregagao da verdadeira Fe. Quern isto 
ignora pouco sabe, e quern o nega e tao cristao como Maome 
o era". E termina: "Para este fim (o de impedir a per- 
digao total das fndias) encaminho todos os meus esforgos, e 
nao, como pensaria o Doutor, em fechar as portas a justifi- 
cagao e a anular a soberania dos reis de Castela; porem, se 
fecho a porta a toda falsa demanda em seu favor, a abro a 
toda reclamagao de soberania que esteja fundada sobre o di- 
reito, que seja solida e forte, verdadeiramente catolica e ver- 
dadeiramente crista" (53). 

E com essa declaragao final ficou encerrada a controver- 
sia. A principio, o resultado ficou em suspense. A Junta 
estava indecisa, mais propensa talvez a dar ganho de causa a 
Las Casas, Entretanto, um membro da Junta, Bernardino 
Arevalo, monge franciscano, que havia se ausentado por doen- 
ca, volta depois de restabelecido, e apoia com tal ardor as con- 
clusoes de Sepulveda, que, por fim, a Junta se pronuncia favo- 
ravelmente a este, endossando, assim, as opinioes do "Demo- 
crates Alter, sive de Justis Belli Causis". (54) 

Porem... a divulgacao do livro nao foi permitida. 0 Prin- 
cipe Felipe, entao no governo em lugar de seu pai, proibiu a 
entrada da obra de Sepulveda nas fndias. E, em carta diri- 
gida ao Vice-Rei do Mexico, de 19 de Outubro de 1550, e mais 
tarde, por Cedula Real, daitada de Valladolid, 3 die Novembro de 
1550, deu ordens formais para que fosse apreendido qualquer 

(53) Sir Arthur Helps — op. cit. — Vol. IV — pgs. 224-225. 
(54) Sir Arthur Helps — op. cit. — Vol. IV — pg. 225. 



78 ASTROGILDO RODRIGUES DE MELLO 

exemplar encontrado, e remetido, de volta, para a Espa- 
nha (55). 

* * * 

A decisao da segunda Junta de Valladolid era realmente 
importante, porquanto reunidos estavam, em numero de qua- 
torze, os maiores juristas e teologos de Espanha. 

Dando ganho de causa a Sepulveda, ela confirmou os direi- 
tos dos encomenderos e afirmou a licitude das encomiendas. 

verdade que a decisao nao foi unanime. Havia duas 
correntes, das quais, embora nao fizessem parte da Junta, Las 
Casas e Sepulveda eram os expoentes. 

Las Casas, para invalidar as encomiendas, baseiava-se na 
concessao Papal, na parte referente a conversao dos indios, 
afirmando a impossibilidade do Rei de cometer a particulares 
a conversao e administragao dos indios, pois que a gestao dos 
reis, segundo ele, era intransferivel. Dai a sua tese de que os 
indigenas eram vassalos livres da Coroa, e como tais deviam 
gozar de todas as garantias e liberdades dos demais suditos de 
Espanha. Eles deveriam ser obrigados a todos os deveres 
comuns a todos os vassalos espanhois, assim como a receber a 
Fe Catolica, garantindo Las Casas que intelectualmente esta- 
vam aptos a se desobrigarem desses deveres. 

0 governo ideal seria, para Las Casas, aquele em que os 
indios pudessem viver sob seus proprios caciques, sujeitos a 
autoridade de Oficiais Reais benevolentes, que deveriam admi- 
nistrar com justiga, instrui-los nos costumes europeus e dis- 
suadi-los de seus habitos barbaros. Ao lado desses Oficiais, 
missionaries procederiam livre e pacificamente ao trabalho de 
conversao e administragao espiritual. 

Sepulveda, por sua vez, a favor das encomiendas, invoca 
a superioridade dos espanhois, e, firmando-se em Aristoteles, 

(55) Rexnesal — Historia de Chiapa y Guatemala — Lib. 10, Cap. 
24 — apud Sir Arthur Helps — op. cit. — pg. 226. 
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argumenta que e justo e conforme ao direito natural o doml- 
nio daqueles sobre gentes barbaras, como eram os indios do 
Novo Mundo. 

Ele preconizava, entao, um governo, interpondo entre a 
Coroa e os indigenas uma especie de aristocracia que, benevola 
e paternalmente, exerceria o poder, iniciando-os nos costumes 
retos e na religiao de Cristo, podendo em troca utilizar dos 
trabalhos desses mesmos indigenas, como retribuigao dos servi- 
§os prestados. 

A atitude da Coroa, frente ao resultado do debate, foi coe- 
rente e sabia. Entre a sua conciencia — dever inalienavel de 
converter e cuidar do gentio —, as necessidades iniludiveis da 
colonizagao e o seu absolutismo, ela nao hesitou. Pendeu para 
a defesa de sua autoridade e do seu sistema de governo, proi- 
bindo a divulgagao do livro de Sepulveda, porque este poderia 
dar margem a revoltas entre os colonos. 

E realmente. Os espanhdis nas colonias entravam em 
constantes lutas contra os funcionarios reais, cada vez que lei? 
restritivas aos seus direitos de encomenderos eram baixacfas, 
e as queixas contra a Coroa eram sem numero. Reabrir a 
questao das encomiendas, restabelecendo os servigos pessoais 
propugnados por Sepulveda e ratificados pela segunda Junta 
de Valladolid, seria um descalabro. Permitir apenas a divul- 
ga§ao do livro seria um perigo, porque nao se poderia prever 
os excessqs a que se deixaria levar um povo, ja de si orgulhoso 
e arrogante, ao saber proclamada por um jurista de renome a 
sua superioridade absoluta frente aos indigenas e a justifica- 
gao de sua partigao entre ele. 

Nao levando em consideragao a decisao da segunda Junta 
de Valladolid, atraves da disputa Sepulveda — Las Casas. os 
monarcas espanhois agem em defesa de seu prestigio, e em ver- 
dade, pois que, na realidade, a encomienda era uma anomaha 
numa monarquia absoluta. 

Entre o seu absolutismo, a sua conciencia e a realidade 
colonial, os reis procuram restringir os excesses de poderio a 
que se arrogavam os colonos, fazem baixar leis e mais leis 
protetoras dos indios, e, nao podendo abolir as encomiendas, 
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modificam o seu estatuto, como ja verificamos, substituindo 
o servigo pessoal dos indigenas pelo tributo, que e merce real, 
percebido em nome e em o lugar da Coroa. 

As encomiendas, sob a feigao de tributes percebidos pelos 
encomenderos, vao durar, nao obstante as lutas sustentadas 
pelos colonos, que as querem transformar em seu proveito, ate 
o inlcio do seculo XVIII, quando circunstancias favoraveis per- 
mitiram a nova dinastia dos Bourbons incorpora-las a Coroa. 



CONCLUSoES 

A polltka coloinial de Esipanha se orienta atraves das 
encomiendas. Em torno delas gravitam os interesses dos co- 
lonos, dos indigenas e da Coroa de Espanha, Elas influem no 
regime economico e nas condicoes sociais das colonias, assim 
como definem as relagdes entre os colonos e os Soberanos 
Espanhois. 

Assim, as encomiendas sao a base da vida economica dos 
colonos, conquistadores ou povoadores, e de sens descendentes. 
Para que estes possam subsistir forcoso foi estender-lhes as 
prerrogativas das encomiendas; quando se cogita de aboli-las, 
ha revoltas, a vida diaria sofre um colapso, e a Coroa tern de 
transigir para que a colonizagao nao perega. 

As condigoes sociais sao diferentes nas diversas regides, 
de acordo com as formas por que elas sao estabelecidas. Nas 
regioes de grande fertilidade, onde as encomiendas se implan- 
taram com facilidade, devido a submissao anterior dos indi- 
genas a seus caciques, como no Mexico e no Peru, forma-se uma 
classe poderosa e rica, cheia de ambigoes, que faz frente as 
determinagoes do Rei, e chega a oferecer-lhe quantias consi- 
deraveis em troca de uma estabilidade maior do institute. 

Pelo contrario, nas zonas em que os natives sao rebeldes, 
como no Chile, as encomiendas sao relativamente pouco nume- 
rosas e os indios efetivamente encomendados ainda em numero 
menor. Isso faz surgir a pequena propriedade de tipo agricola 
— as fazendas — e a formagao de uma classe mais modesta, 
menos arrogante e poderosa, diferente dos seus irmaos do 
Norte. 

Entretanto, o que mais ha a encarecer-se, em relacao as 
encomiendas, e a politica seguidia pela Coroa Espanhola. 
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Os soberanos espanhois, catblicos como eram, entressa- 
chavam as razees de conciencia com as razees de Estado. Para 
acalmar aquela, suas resoiugoes quanto a conquista e coloni- 
zagao da America eram precedidas de consultas aos maiores 
letrados e teologos da epoca. Nesse sentido os Reis de Espanha 
eram sinceros. Velavam pela salvagao da prdpria alma, nao 
esquecendo a dos que, per cometimento do Papa, Ihes estavam 
confiados. Disso resultou, entao, o grande numero de leis cm- 
dando do hem estar e da doutrinagdo dos indios. 

Porem, as razees de Estado nao podiam ser esquecidas. 
A colonizagao precisava processar-se normalmente. E sem o 
trabalho e contribuigao do indio ela seria um mito. Dai a 
contradigao entre a proclamagao reiterada da liberdade do 
indio e a compulsao deste ao trabalho. 

Frente aos colonos, entretanto, e que a politica da Coroa se 
manifestou mais firmemente. 0 principio do absolutismo real 
havia triunfado em Espanha desde a epoca da descoberta da 
America, Ja os Reis Catolicos haviam dominado a turbulenta 
nobreza de Castela e posto sob real controle as poderosas or- 
dens militares. Ora, os colonos, principalmente na fase da 
conquista e inicial da colonizagao, procuravam implantar for- 
mas baseadas em institutes em pleno apogeu durante a recon- 
quista crista sobre os mouros, que Ihes dariam poderes feudais, 
com estatutos que os tornariam semi-independentes, com auto- 
ridade politica e jurisdiciona] sobre os indigenas do Novo 
Mundo. 

Isto, naturalmente, era inadmissivel em uma monarquia 
absoluta como a de Espanha. 0 cuidado dos reis era, assim, 
no sentido de eliminar todas as tendencias nessa diregao, promo- 
vendo um controle real, o mais efetivo possivel. Substituem, 
entao, a autoridade que os conquistadores se tinham arrogado 
pela de Oficiais seus, instalando Audiencias e cerceando por 
todos os meios as veleidades de independencia daqueles. 

As razoes de Estado, assim, preponderavam sobre todas 
as outras. 
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A Coroa, embora fosse sincera no seu desejo de proteger 
e doutrinar os xndios, valia-se de razoes religiosas e humanitd- 
rias e as invocava para realizar os interesses de Estado. Assim 
fez de todas as vezes que tentou abolir as encomiendas. E, 
quando premida pelos imperativos da colonizagao, abroga o ca- 
pltulo das "Leis Novas" que abolir a as encomiendas e convoca 
uma Junta de letrados e teologos para se definirem em ultima 
instancia, sao as razoes de Estado e nao de conciencia que para 
isso a impele. Quando joga Sepulveda contra Las Casas esta 
certa de que este levara a melhor. Era a necessidade das razoes 
humanitarias e religiosas para encobrir as razoes superiores 
do Estado. 

Vencendo Sepulveda, como venceu, a atitude da Coroa nao 
podia ser outra senao a de nao tomar conhecimento da decisao 
da Junta e proibir a divulgagao da obra daquele. E na verdade. 
Um livro que pregava a superioridade dos espanhois, que auto- 
rizava o domlnio dos indigenas e a sua partigao entre os colo- 
nos, seria uma chama num barril de polvora, se atentarmos 
para os desejos e ambigoes dos encomenderos. Para seguran- 
ga do Estado em o Novo Mundo impunha-se a derrota de Se- 
pulveda. Nao tendo ocorrido esta, a providencia que se fazia 
mister era a interdigao do livro. E ele foi interdito em terras 
de America. 

As encomiendas foram, pois, imprescidiveis para a colo- 
nizagao da America Espanhola. Justificavam-se plenamente 
e os Soberanos de Espanha, frente a realidade, procuravam 
coaduna-las com o regime absoluto da monarquia, evitando um 
poderio excessive dos encomenderos. 

No entanto, as encomiendas justificavam-se ainda, dentro 
das ideias correntes da dpoca. Estamos no seculo XVI em que 
domina o humanismo. 0 conhecimento com os autores da 
antiguidade e renovado. E entre estes, Aristoteles. Na dis- 
puta Sepulveda-Las Casas, na qual uma Junta dos mais eminen- 
tes juristas e tedlogos se pronuncia a favor das encomiendas, 
as teorias aristotelicas acerca da superdoridade natural de uns 
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homens sobre outros e abordada. E, o que e de se encarecer, 
Las Casas nao procura destrul-las. Ao inves de combate-las, 
procura, pelo contrario, demonstrar que os rndios de America 
possuiam todos os requisites exigidos por Aristoteles para a 
vida superior! 

Realmente, as encomiendas justificavam-se perfeitamente 
dentro das ideias vigentes na epoca, pois que, dos dois conten- 
dores, ante uma assembleia onde se achava reunida a nata da 
intelectualidade espanhola, o vencedor, que se fizera paladino 
e defensor dos encomenderos, era um verdadeiro humanista, 
profundamente impregnado pelas ideias e ideais do Renas- 
cimento. 
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