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INTRODUCaO 

0 Mexico de hoje e predominantemente indio. De 
sua populagao, perto .de dezenove milhoes de pessoas, 
cerca de quatro quintos sao indios ou mestizos, sendo 
que pode calcularise, sem grande margem de erro, que 
trinta a quarenta por cento sao indios de sangue puro. 

Dessa grande massa, indios e descendentes de in- 
dios, a maioria nos seculos XVIII e XIX integrava as 
grandes "haciendas" mexicanas, vivendo uma vida mi- 
seravel, adscrita as fazendas, sem liberdade de movi- 
mentos, escravizada aos proprietarios atraves de dividas 
sem fim, sempre renovadas, dividas que passavam de 
pais a filhos, nascendo estes ja subjugados aos amos de 
sens pais. E assim, o trabaihador agricola no Mexico 
e sens descendentes passavam de fatb a ser propriedade 
dos grandes fazendeiros e de suas familias. 

As raizes dessa situacao vamos encontrar, no en- 
tanto, nos meios de que se serviu a colonizagao espanbo- 
la para legalizar a prestacao do trabalho e, quiga, mais 
atras, nas proprias institui§6es pre-cortezianas, que pre- 
dispuzeram e prepararam a mente dos indigenas para 
a sujei^ao. 

Realmente, a organizagao social entre os aztecas 
era tal que havia fundamentalmente uma classe de gi-an- 
des Senhores que desfrutava privilegios especiais e uma 
outra, a dos homens comuns ou plebeus, que recebia ter- 
ras da comunidade, terras que obrigatoriamente devia 
cultivar para seu proprio sustento, alem dos tributes e 
"servigos" que devia prestar aos Senhores. 

Alem dessas, havia, submetidas ao trabalho, duas 
classes sem privilegios: os escravos e um proletariado 
sem bens que, tendo perdido seus direitos, era obrigado 
a viver, ora no servi^o de carga, ora no amanho da ter- 
ra dos Senhores ou mesmo dos plebeus. Quanto aos 
escravos, eram eles recrutados por diversas maneiras: 
desde os devedores, renitentes ao pagamento das divi- 
das, ou por dividas de jogo, passando pelos criminosos 



de certo tipo, ate as crian<jas, vendidas por seus proprios 
pais, quando em miseria extrema. 

Havia, ainda, a sustentar os grandes Senhores e a 
comunidade, o trabalho dos povos tributaries, atraves 
de tributes pages em produtos da terra ou manufaturas 
e "servigos pessoais". Destarte, os espanhois vieram 
encontrar, per assim dizer, o terrene preparado para 
sua dominagao futura. 

Nao podendo prescindir, come nao puderam, do tra- 
balho indie para sua propria conserva^ao, valeram-se 
os espanhois de diversos institutes para se assegurarem 
da mao de obra indigena — escravidao, "encomienda", 
"repartimientos" de trabalho, etc. — que foram aceitos 
sem grandes perturbacoes, devido ao mode de vida an- 
terior do povo conquistado. 

de se acentuar, no entanto, que os espanhois res- 
peitaram e garantiram os direitos dos senhores aztecas 
e de seus descendentes, isentando-os da compulsao ao 
trabalho e permitindo-lhes receber certos tributes ou a 
prestacao de servicos talqualmente como os colonos es- 
panhois. E, mais que isso, autoridades, letrados, ecle- 
siasticos protestaram e conseguiram da Coroa espanho- 
la leis mais benignas em favor dos indigenas, procuran- 
do sempre eximi-los da exploracao feroz dos colonos. 

Importante e notar, tambem, a contradi^ao entre as 
leis promulgadas pela Coroa espanhola em beneficio 
dos indigenas e as realidades sociais e economicas da 
colonia, que nao permitiam as mais das vezes fossem 
tais leis cumpridas a risca e postas em execucao. 

Assim, Carlos I, premido pelas ideias liberais da 
epoca e dando ouvidos a defesa feita em favor da liber- 
dade dos nativos por Zumarraga, Vasco de Quiroga, Las 
Casas e outros, proibiu, em 1530, a escravizacao, dai por 
diante, dos indigenas, fosse por que meio fosse, escravi- 
zagao que era corrente e comum naj colonia. 

Os protestos, entrefanto, dos soldados e colonos, 
apoiados pelos Cabildos das diversas cidades foram tais 
que, em 1534, a Coroa revogou a cedula de 1530, man- 
tendo apenas a proibicao para as mulheres e criangas 
ate a idade de 14 anos. 

Outras leis foram promulgadas proibindo a escra- 
vizacao do indio, sempre com oposi^ao dos colonos, po- 
rem, devido a tenacidade dos defensores dos indigenas, 
decretada for afinal a proibicao geral da escravidao, na 
paz ou na guerra. 



Mas, a sujei^ao do indigena ao colono espanhol nao 
se deu so atraves da escravidao. Desde cedo, outro ins- 
titute, a "encomienda", obrigou o indigena ao trabalho. 
Atraves da "encomienda" o colono tinha direito ao tra- 
balho indigena, com a obriga^ao apenas de protege-lo, 
cuidar de sua instru?ao religiosa e, quanto ao Rei, pres- 
tar servi^o militar a cavalo, quando Ihe fosse requerido. 

As "encomiendas" deram causa tambem a abusos 
dos colonos e a exploracao impiedosa dos natives. Vo- 
zes se erguem combatendo-as, A Coroa, entre a pres- 
sao dos que se batem pela libera^ao dos indigenes e os 
interesses dos colonos, a que nao podia fugir, extingue 
a instituigao em 1542, transige em 1545, revogando a 
abolicao das "encomiendas", mas torna-se intransigen- 
te quanto aos "servicos" que os indigenas deviam em 
virtude do institute, passando este, desde entao, a cole- 
tar tributes dos indigenas, em nome do Rei, porem a fa- 
vor dos colonos, 

Mas a colonia sem o trabalho indigena nao podia 
subsistir. Como resolver, pois, o problema se o sistema 
de trabalho voluntario com salaries, usado na Espanha, 
era incompativel com o meio, ja que as institui?6es an- 
tigas dos aztecas eram diferentes, e a exploracao ante- 
rior do indigena fazia-o fugir do trato com o espanhol? 

O problema e solvido, a partir do meado do seculo 
XVI, com a compulsao do indigena ao trabalho, com re- 
muneragao adequada e service moderado. fi o siste- 
ma chamado "repartimiento forzoso" ou "cuatequil". 

fiss'e sistema, quanto a opressao do indigena, nao 
era mui diferente do institute da escravidao ou da "en- 
comienda". Apenas diferia em que era um sistema de 
trabalho forcado com salaries. A exploracao do indi- 
gena continuava e, com ela, as agita^oes contra o novo 
meio de compulsao,, 

Assim, ja em principios do seculo XVII, foi dado 
fim ao trabalho compulsorio, estabelecendo-se o traba- 
lho voluntario, sob salaries. Destarte os "juizes repar- 
tidores" que obrigavam os indigenas ao trabalho, dis- 
tribuindo-os entre os proprietaries de herdades e em- 
pregadores, foram substituidos pelos "comissarios de 
alugueres", que se limitavam a procurar os indigenas 
e po-los em contato com os que desejavam sen trabalho, 
sem constrange-los, no entanto. 

Quanto a Nova Espanha, as autoridades nao puse- 
ram muito vigor no executar tais leis e, de fato, a com- 
pulsao ao trabalho continuou. Isto ate 1632, quando o 



Vice-Rei Cerralbo pofe em execugao a medida, com exce- 
^ao apenas para o trabalho nas minas, que continua a 
ser compulsorio. 

Na medida em que tal providencia interessa ao nos- 
so trabalho, isto e, sens efeitos sobre a agricultura, va- 
mos verificar que sao quase nulos, pois que os lavrado- 
res espanhois, desde h^ algum tempo, por temor da fal- 
ta de "mao de obra", vinham procurando atrair os in- 
digenas da vizinhan<ja de suas herdades e as suas fami- 
lias, procurando fixa-los em suas propriedades. E en- 
tao aparece uma nova modalidade de compulsao ao tra- 
balho. £ o "sistema de dividas". 0 proprietario faz 
adiantamentos de dinheiro e mercadorias aos nativos 
que, assim, nao podem abandonar a herdade e ficam 
adscritos a terra em virtude do debito que, quase sem- 
pre, e renovado, senao acrescido. 

O "sistema de dividas" vai perdurar dai por diante, 
enovelando gera^oes de indios, pois poucos sao os que 
se conseguem livrar. E nos seculos XVIII e XIX a "ha- 
cienda" mexicana nao difere muito da "hacienda" dos 
primeiros tempos colonlais, quanto ao problema do 
trabalho, pois, embora voluntario e livre, as antecipa- 
qoes de salaries coarctam a liberdade dos indigenas, 
os jungem a terra e os lamjam numa abjegao de- 
gx-adante., 

Os tragos caracteristicos das institui<joes que propi- 
ciaram tal quadro no Mexico dos seculos XVIII e XIX, a 
que nao faltaram os castigos corporals, essa compulsao 
ao trabalho, que aparece nos documentos coloniais e nos 
cronistas sob o nome de "seruigos pessoais", e que foi vi- 
tal e necessaria para a subsistencia da colonia, d. o que 
passaremos a examinar. 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES PKfi-HISPANICOS 

"...los que eran Cavalleros, y Descen- 
dientes de las Casas de los Reies, y Seiiores, 
tenian sus tierras conocidas, y sus arrenda- 
mientos, donde muchos de ellos tenian terraz- 
guercs, que les Servian, labraban, y cultivaban 
las Sementeras, y les Servian en sus Casas. . 

Fray Juan de Torquemada 
"Monarquia Indiana" 





ANTECEDENTES PRfi-HISPANICOS 

O celebre Imperio de Montezuma, ou Mexicano, 
conquistado por Cortez, e a que este desde logo dteu o 
nome de "Nova Espanha" (1), outra cousa nao era se- 
nao uma confederagao composta de tres tribos: os azte- 
cas, de Tenochtitlan; os tecpanecs, de Tlacopan e os 
acolhuas, de Texcoco, sob a diregao dos primeiros (2). 
Cada tribo era independente quanto ao governo proprio, 
mas constituiam as tres um. so povo no que dizia res- 
peito a agressao ou a defesa (3). 

De 1426, epoca em que se constituiu a confedera^ao, 
ate 1520, quando de sua dissolucao, os confederados sub- 
meteram povos diversos — do sul do vale do Mexico 
ao Pacifico e os de leste em direcao da Guatemala — 
fazendo-os tributaries. Entretanto, tais povos nao eram 
incorporados a Confederagao azteca, que se satisfazia 
com a imposi^ao de tributes e o recrutamento de cati- 
vos para os sacrificios, permitindo que continuassem 
sob o governo de seus prdprios chefes e com seus usos 
e costumes (4). 

A chegada dos espanhois, porem, tal Confederacao 
se achava estremecida por dissemjoes internas, ja pela 
luta pela hegemonia entre as tres tribos, ja pela desa- 
feicao que lavrava entre os aliados ou pelo constante 
atrito provocado pelos povos tributaries, oprimidos pelo 
peso das exac^oes do fisco (5). 

Se acrescermos ainda o fato da existencia de povos 
nao conquistados, como os zapotecas ao sul, que derro- 

(1) Herniin Cortds — Cartas de Relacion de la Conquisla 
de Mijico — Tomo I — pag. 36. 

(2) Herbert I. Priestley — The Mexican Nation, a Histaru 
— pag. 22. 

(3) Lewis H. Morgan — Ancient Society — pfig. 107. 
(4) Ibidem — op. cit. — pigs. 198, 199. 
(5) Henry B. Parkes — Historic du Mexique ■— pdg. 36; 

Priestley — op. cit. — pag. 119. 
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taram os ex^rcitos aztecas, os tarrascos de Michoacan 
ou os tlaxcaltecas, que se situavam entre o vale do Me- 
xico e a costa atlantica, e que na primeira oportunida- 
de unir-se-iam aos inimigos dos aztecas, como o fize- 
ram os tlaxcaltecas com Cortez, facil sera compreender 
porque os espanhois, com poucos homens, puderam tao 
rapidamente dominar toda a terra (6). 

Assim, em Nova Espanha, os espanhois encontra- 
ram um povo de habitos sedentarios, com atributos de 
civilizagao, porem com uma organiza^ao social e poli- 
tico que inculcou em sua natureza facilidade para su- 
jeigao (7). 

Examinemos, pois, os fatores que concorreram para 
esse estado de submissao. 

* « ♦ 

ORGANIZAgAO POLITICA 

Autores diversos, antigos e modernos, atribuiram ao 
governo dos aztecas a forma de monarquia eletiva. En- 
tretanto assim nao o era. O engano de muitos esteve 
em assemelhar fal governo as formas europeias. Os 
primeiros escritores espanhois viram em Montezuma 
um rei poderoso, quiga ,um imperador, quando na reali- 
dade nao passava de um alto funcionario vitalicio, che- 
fe geral do exercito mexicano e do exercito da Confede- 
racao, em tempo de guerra (8), 

O Mexico, ou melbor Tenochtitlan, na epoca da con- 
quista, estava dividido em vinte agrupamentos chama- 
dos "calpulli", reunidos em quatro divisoes principais 
ou quatro bairros distintos: Moyotlan, Teopan, Aztacal- 
co e Cuepopan (9). Cada Calpulli era autonomo den- 
tro de seus proprios limites. Possuia seus deuses pe- 
culiares, templos e, em tempo de guerra, seus homens 
marchavam com emblemas e distintivos proprios (10). 

(6) James Fairgrieve — Geographu and World Power — 
pag. 291; Parkes — op. cit. — pig. 36; Eugine Pittard — Les 
Races et I'Histoire — pag. 544. 

(7) Priestley — op. cit. — pag. 115. 
(8) Raul D'Harcourt — America antes de Colon — pag, 27. 
(9) Ibidem — pig. 24. 
(10) Priestley — op. cit. — pig. 25. 
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Ainda: o territorio de cada Calpulli era administrado 
por um "Conselho de Anciaos" coadjuvado por dois 
funcionarios, agentes executives, um encarregado da 
repartigao de terras, cobran^a de impostos, armazena- 
gem das colheitas e administra^ao de baixa justi?a e o 
outro encarregado da policia e da instru?ao militar. 

O Calpulli, organismo primario da sociedade azte- 
ca, refletia a forma do governo geral. Assim, quanto 
a administragao de Tenochtitlan, um Conselho de vinte 
membros, eleitos pelos Calpulli, decidia da paz e da 
guerra, fazia aliangas, nomeava funcionarios e aplicava 
justi^a, quanto a determinados crimes, Os chefes dos 
quatro bairros exerciam funcoes sobretudo militares, 
embora quando o "Conselho" entrava em desentendi- 
mento, eles, associando-se a esse Conselho, juntameute 
com os quarenta funcionarios dos Calpulli e os princi- 
pals sacerdotes, sob a presidencia do funcionario execu- 
tive, o "Cihuacohuatl", procurassem resolver tais desa- 
cordos, que versavam sempre sobre questoes impor- 
tantes. 

O poder executive, no entanto, estava entregue a 
dois outros funcionarios, um chefe civil e um chefe mi- 
litar. O chefe civil, "cihuacohuatl" ou "mulher serpen- 
te", tinha o posto executive mais alto para os assuntos 
internos e de sua competencia era, principalmente, a 
cobran§a de impostos. 0 "chefe militar", "chefe dos 
homens" ou "tlacatecuhtji" tinha um papel essencial- 
mente militar, general em chefe de todas as fbr^as da 
Confederagao, e os espanhois assemelharam, por enga- 
no, a sua fun^ao a de um rei. Com o tempo, na verda- 
de, o "tlacatecuhtli", em virtude de suas prdprias fun- 
goes, cresceu em importancia e prestigio dentro da co- 
munidade, recebendo honras realmente dignas de um 
soberano e, embora o cargo fosse eletivo, recaia sempre 
dentro da mesma familia ou linhagem. Interessante e 
que a sucessao recaia nao sobre os filhos do "Chefe dos 
homens" falecido, mas sobre um irmao mais mogo ou, 
na falta, um sobrinho, isto e, um filho de "tlacatecuhtli" 
anterior (11). 

(11) J. Eric Thompson —La civilisation Azteque—pAg. SO; 
Herbert J. Spinden — Ancient Civilizations of Mexico, and Cen- 
tral America — p^g. 213; H. Beuchat — Manuel d'ArcMologie 
Americaine — pigs. 299, 300, 301; Priestley — op. cit. p4gs. 
25, 26; D'Harcourt — op. cit. — pigs. 24 a 27. 



Com importancia e prestigio sempre crescentes o 
"tlacatecuhtli" foi exigindo cada vez maior obediencia, 
sendo que Montezuma II, que era o "Chefe dos homens" 
a chegada de Cortez, tinha multiplicado as exigencias 
e o cerimonial, vivendo na realidade uma vida de gran- 
de principe. Basta apontar que sens vestuarios eram 
riquissimos e que suas sandalias tinham a sola de ouro 
e a parte superior ornada de pedras preciosas. 

Possuia um grande paMcio — com cem dormitorios 
e cem salas de banho — onde recebia as hom'enagens 
da nobreza e dos grandes chefes, festes nao se aproxi- 
mavam de sua pessoa a nao ser de pes descal^os, olhos 
baixos e usando vestimentas comuns. (12) 

Assim, na verdade, seu poderio era grande e, geral- 
mente, ele tera obedecido sem restri?6es por nobres e 
plebeus. 

♦ * » 

ORGANIZAgAO SOCIAL 

A sociedade mexicana era predominantemente uma 
sociedade militar., Sua prosperidade economica e o 
prestigio e valinrento que gozava junto is tribos vizi- 
nhas eram baseados na forca de suas armas. 

Todos os homens da tribo eram obrigatbriamente 
guerreiros, pois nao existia nenhum exercito permanen- 
te. Sua hierarquia tinha, assim, raizes nas honras e 
recompensas militat es. 

Como o principal fim da guerra, alem da cobranga 
dos tributos, era a captura de prisioneiros para os sa- 
crificios, o guerreiro era tanto mais estimado e honrado, 
quanto mais cativos conseguia trazer. Havia, mesmo, um 
sistema de honrarias que se baseava no numero de pri- 
sioneiros feitos e no modo de sua captura, dividindo os 
guerreiros em varies classes com insignias e privilegios 
distintivos (13). 

Assim, segundo o numero de cativos que fizesse, ti- 
nha o guerreiro o direito de usar vestimentas cada vez 
mais adornadas e mesmo entrar em uma Ordem Militar, 

(12) Thompson — op. cit. — pig. 81. 
(13) George Peter Murdoch — Nuestros Contemporaneos 

Primitivos: Los Aztecas de Mexico — pig. 317. 
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como a dos Cavaleiros da Aguia ou a dos Cavaleiros do 
Tigre. 

Um guerreiro que executasse proezas fora do co- 
mum recebia uma parte maior nos ingressos do Calpulli 
por meio de tributes ou concessoes de terras, principal- 
mente nos paises conquistados, alcancando destarte 
projegao no Conselho ou ingressando nele (14). 

A esses homens se concedia a entrada em uma clas- 
se, acima do homem comum, a dos Senhores Honora- 
rios ou Cavaleiros ou "Tecuhtin". 

Mas, nao so os que se distinguiam por suas proezas 
de guerra e que podiam ingressar em tal classe, que 
constituia, na realidade, uma Ordem do Merito. Tam- 
bem os que se distinguissem pela sagacidade nas fun- 
qoes oficiais, por piedade excepcional manifestada ou 
por servi^os publicos meritorios, como era o caso de cer- 
ta classe de negociantes, os "pochtecas". fisses homens 
eram grandemente honrados e estimados, gozavam de 
privilegios especiais e eram preferidos para os postos de 
responsabilidade (15). 

Assim, havia, nitidamente, na sociedade azteca, 
duas classes: a dos homens comuns ou plebeus e a dos 
Senhores Honorarios ou Cavaleiros, que se pode de cer- 
ta maneira asseraelhar a uma especie de nobreza, se 
bem que nao fosse hereditaria e se extinguisse com 
aquele a quern era conferida. 

Mas, embora o titulo nao fosse hereditario, em ge- 
ral o filho seguia o mesmo destino do pai. Para isso 
havia a facilitar-lhe o caminho escolas especiais — os 
Calmeca (plural de calmecac) — onde viviam debaixo 
de regras monasticas rigorosas e estudavam astronomia, 
historia, religiao e escrita, ate o momento em que se de- 
cidiriam pela vida de sacerdotes, pela vida privada 
ou pelo service publico. Terminando o tempo de ini- 
ciagao recebiam desde logo o titulo tao cobicado de 
"Tecuhtin" (16). 

Quanto aos filhos dos plebeus recebiam estes, a par- 
tir da idade de quinze anos, instrugao na escola do Cal- 

(14) George C. Vaillant — La Civilizacion Azteca   
pag. 149. 

(15) Murdock — op. cif. — pag. 312. 
(16) Fray Bernardino de Sahagun — Histoire Gdnerale 

des Choses de la Noiwelle-Espagne — Appendice du Liure 
Troisieme — Capitulo VII — p^g. 231; Beuchat — op. cit. — 
Dig. 309. ^ 
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pulli — telpochcalli — onde aprendiam a cantar, dangar 
e falar com elegancia, assim como recebiam instru^ao 
railitar, tudo sob a diretjao do chefe militar do Calpul- 
li (17). 

Como se ve, d'esde logo se diferen^avam as duas ca- 
madas sociais e, nao ha duvida, ao tempo da conquista 
havia ja uma classc especial de nobres com grandes 
possessoes de terras e que desempenhavam os mais im- 
portantes cargos junto a Montezuma e estavam encarre- 
gados da administra^ao das provincias e cidades. 

Tais senhores haviam adquirido suas terras por 
valor proprio nas guerras ou em recompensa de assina- 
lados servigos publicos, e o usd e gozo de suas posses- 
soes era sem limitagoes, salvo que nao podiam dispor 
delas em favor de "plebeus" (18), 

Finalmente, por baixo dessas duas classes havia na 
escala social duas outras, absolutamente sem privile- 
gios. A classe dos escravos e uma especie de proleta- 
riado sem bens e s'em direitos civis, outrora integrand© 
a classe dos homens comuns e que dela foram arrojados 
por medida punitiva, como examinaremos logo em se- 
guida. 

* * * 

REGIME DE TERRAS 

Som'ente nobres e plebeus tinham direito a terra na 
sociedade mexicana. Cada Calpulli possuia considerd- 
veis extensoes de terras em seus distritos. Uma parte 
era reservada para a jnanutengao do templo, dos sacer- 
dotes e dos servigos religiosos; outra era dividi- 
da entre as diferentes familias residentes no Calpulli. 

Assim, cada homem, ao se casar, recebia uma par- 
cela de terra, que devia cultivar ou fazer cultivar, sob 
pena de voltar a comunidade. 

A propriedade da terra, embora de direito fosse do 
Calpulli, na pratica era da familia a quera tinha sido 

(17) Sahagun — op. cit. — Appendice du Livre Troisieme 
Cap. IV — pag. 226; Thompson — op. cit. — pig. 94; Murdoch 
— op. cit. — pag. 321. 

(18) Guillermo Prescott — Hist aria de la Conquista de 
Mijico — pig. 29. 
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distribuida, pois se transmitia de pai a filho. Mais do 
que isso: na falta de filhos poderia ser transmitida a 
um irmao ou sobrinho, e mesmo, mediante disposigao 
ditada no leito de morte, podia o pai deserdar um filho 
mais velho em favor de um menor. 

Entretanto, nao podia vende-Ia e volvia ao Calpulli 
em caso de extingao de linhagem ou se a abandonava ou 
deixava de cultiva-la durante dois anos. 

Como acentuamos, a terra se transmitia ao filho 
mais velho; os filhos mais jovens, ao se casarem, rece- 
biam diretamente do Calpulli a sua parcela de terra 
(19). 

Quanto aos nobres, mister se faz distinguir a nobre- 
za civil da nobreza guerreira. Aquela, a cujo cargo es- 
tavam as incumbencias e postos civis nas diversas co- 
munidades, possuia bens privados, possessao de terras, 
recebidas em recompensa por servicos prestados ao 
Estado. Estas terras passavam de pais a filhos, que as 
acresciam por meritos proprios, e podiam ser alienadas, 
salvo para plebeus. 

A nobreza guerreira possuia grandes extensoes de 
terras, situadas nos territorios conquistados, recebidas 
em pagamento de seus services durante a guerra, con- 
tribuindo para a incorporacao na coletividade azteca 
de novos distritos e agrupamentos. 

Dessa forma os services dos bravos eram recompen- 
sados, mas, ao mesmo tempo, criavam-se nucleos de in- 
fluencia azteca, que garantiam a pacificacao dos terri- 
torios conquistados, 

Assim surgiram os grandes latifundios. Porem tais 
terras, de direito, nao podiam ser alienadas ou transmi- 
tidas. A morte do Senhor d'eviam passar para o suces- 
sor no cargo e nao para o herdeiro. Entretanto, como 
era freqiiente a sucessao do filho ao cargo do pai, suce- 
dendo assim tambem na propriedade, virtualmente a 
terra em grandes latifundios pertencia a uma familia 
(20). 

9 * * 

(19) Murdock — p. dit. — pdg. 311; Thompson -- op. cit. 
— pag. 51; Vaillant — op. cit, — pag. 160; Beuchat — op. cit. 
— p5g. 307. 

(20) Thompson — op. cit. — pig. 52; Murdock — op. 
cit. — pig. 313; Torquemada da a entender que tais terras 
poderiam ser vendidas a outros Senhores — Fray Juan de 
Torquemada — Monarquia Indiana — Vol. II, Lihro Catorce, 
Capitulo VII — pkg. 546. 
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REGIME DE TRABALHO 

Salvo os nobres, que desfrutavam privilegios espe- 
ciais, como o direito de usar lecidos finos de algodao, 
adornos de ouro e pedras preciosas, interdito aos ple- 
beus, particularmente a isencao de impostos, todas as 
demais classes eram compelidas ao trabalho. 

Assim todos os homens do Calpullj recebiajn terras, 
mas deviam cuWiva-las obrigatoriamente ou faze-las 
cultivar, se outros afazeres ou seus deveres oficiais a 
isso o imp'ediam. Tanto que, se as terras ficassem 
abandonadas por dois anos, voltavam ao Calpulli, mas, 
seu detentor era arrojado da Comunidade, perdendo 
seus direitos civis e integrando a classe dos "proletaries 
sem bens" — os tlacotin — obrigados a alugar seus 
brakes, em servigos pesados, como os de carregadores, 
ou mesmo na lavoura. Os espanhois os assemelharam 
aos escravos, embora nao o fossem, pois os escravos 
eram recrutados de forma diferente (21). 

Os pleb'eus, "macehuales", como eram chamados, 
alem do mais, trabalhavam em comum nas terras reser- 
vadas para sustento e manutencao do templo, dos sacer- 
dotes e dos servigos religiosos, sem prejuizo dos tributos 
que deviam pagar dos rendimentos de suas proprias 
herdades. Desta forma tributavam eles com suas "pes- 
soas" e "bens". 

Do que colhiam, pagavam de tres "fanegas", uma; 
de tudo que criavam ou produziam de tres, um. Havia 
os que arrendavam suas herdades a outros. ftstes, alem 
de pagar rendas, que tambejn eram tributadas, do que 
Ihes sobrava, a mor parte reverlia ao Senhor, em forma 
de tributos (22). 

Assim, os "macehuales" pagavam tributes, que so- 
iam s'er milho, ovos, galinhas, cacau, sal, mantas e rou- 
pas e, assim mesmo, eram obrigados a 'Mar servicio de 
Hombres y Mujeres a sus Senores" (23). 

Quanto as terras dos nobres, dos Senhorcs Princi- 
pais, nao militares, segundo Torquemada, eram elas la- 

(21) D'Harcourt — op. cit. — pag. 29. 
(22) Fray Juan de Torquemada —• op. cit. — Vol. I, Libro 

Segundo, Cap. LXXXIX — pag. 231. 
(23) Ibidem — Vol. II, Libro Catorce, Cap. VII — pag. 

545. 
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vradas e cultivadas por "terrazgueros", isto e, lavrado- 
res que pagavam em servitjos ao Senhor o direito de cul- 
livar para si um pedago de terra e que ainda Ihes ser- 
viam em suas casas. (24). 

Mas tais "terrazgueros" seriam "macehual'es" ou 
"tlacotin", ist,o e, expulsos do Calpulli? Torquemada 
nao o explica, mas a nos quer nos parecer que deveriam 
ser "macehuales", talvez nascidos na terra, filhos ou 
nao de "tlacotin", e que pelo costume, a troco de lavrar 
um lote de terra, serviam os Senhores em suas casas e 
em seus campos. 

Em abono citamos uma peticao dos Principals, isto 
e, dos Senhores de Huexotzingo (Estado atual de Pue- 
bla), ao Vice-Rei D. Luis Velasco, em setembro de 1555, 
pedindo permissao para dar certas terras aos seus "ma- 
cehuales" que, em troca, deviam cultivar suas terras. 

A Coroa espanhola havia determinado que fossem 
guardados os usos e costumes dos indigenas, desde que 
se tornassem cristaos e que tais usos nao fossem contra- 
ries a Religiao Catolica e as leis espanholas, assim como 
o pagamento dos tributes devidos ao Senhores Indige- 
nas anteriormente a Conquista (25). 

Baseados, portanto, em tal disposkjao de lei, ape- 
lam os Senhores de Huexotzingo para o Vice-Rei. Di- 
zem eles: "Nos, "Principales", possuimos nossas terras 
desde tempos imemoriais, pois que nossos ancestrais 
deixaram-nas para nos, enquanto os "macehuales" na- 
da tern. E eles cultivaram nossas terras, e trouxeram 
agua e lenha, e edificaram todas as construcoes de qu'e 
necessitamos, e nos deram galinhas e o mais para nosso 
sustento; e suas mulheres e filhos nos serviram no que 
ordenamos. Tudo isto fizeram afim de que nos consen- 
tissemos que eles plantassem suas sementes em nossas 
terras..." (26). 

Capitan e Lorin (27), ao tratar da organizacao fis- 
cal entre os aztecas, afirmam que os impostos eram per- 
cebidos em especie e, em geral, no final da esta^ao agri- 

(24> Ibidem — Vol. II — pag. 545. 
(25) Recopilacidn de Leyes de India* — Lib. II, Tit. I, 

Ley IV. 
(26) "Archivo General de La Nacidn, Mexico. Mercedes, 

Vol. IV, fls. 223-226" —■ apud Lesley Byrd Simpson — Studies 
in the Administration of the Indians in New Spain — pag. 21. 

(27) Capitan e Lorin — Le travail en Amerique avant et 
apres Colomb — Paris, 1914 — pags. 183 e segs. — apud 
Lionello Ciolli — Historia Economica — pig. 185. 
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cola. E acrescentam: existia, por outra parte, um im- 
posio consistente na subministragao diaria de agna, ma- 
deira e materials de construgao, isto e, imposto em "ser- 
vicos pessoais". 

Tambem, em 1554, Frei Domingo de la Anuncia- 
cion foi encarregado, e nao so ele como outros prelados, 
de inquirir junto aos Senhores, Principais e Indios ve- 
Ihos e antigos da provincia de Chalco, onde residia, 
acerca do modo por que tributavam os indigenas a seus 
Senhores no tempo de sua "gentilidade", isto e, antes 
da conquista espanhola. 

Do inquerito feito, informa Frei Domingo que "a 
gente comum tributava a seus Senhores naturals e le- 
gitimos em Ihes fazer suas casas e sementeiras e que ha- 
via certa quantidade de vassalos que tributavam e ser- 
viam e o mesmo faziam aos Principais" (28). Do que 
se pode inferir que os macehuales — gente comum — 
tributavam e serviam, isto e, prestavam "servigos pes- 
soais" a seus Senhores I'egitimos e tambem aos Princi- 
pals, portanto nao so aos Senhores como aos Nobres. 

Outro documento, nas mesmas condicoes, e o de 
Frei Nicolas de San Vicente Paulo, tambem de 1554, re- 
ferente a Mextitlan. No seu parecer, da a informacao 
de que no Mexico havia o Senhor Universal a quern to- 
dos obedeciam quando mandava servir em algo ou pe- 
dia algum tribute, e isto era poucas vezes, uma ou duas 
no maximo, em cada ano. Assim ao Senhor Universal 
nao Ihes serviam todos continuamente, a nao ser os 
"pueblos" que eram seus, de seu patrimonio. Mas, 
em cada "pueblo" havia o Senhor Particular a quem 
serviam mais que ao Universal porque "su servicio era 
continue, en dalle lo necessario y hazelle sus casas y 
hazelle sus sementeras de todo ^nero, y servicio de 
hombres y mujeres, y tenian sus esclavos y esclavas, 
que otro servicio de mantas era muy poco, que sus es- 
clavos hazian las mantas. Y todo su servicio mayor y 
trato era de sus esclavos y esclavas, y asi era poco lo que 
a este daban, y esto era conforme el pueblo, sy era gran- 
de o pequeno, y el valor que a este particular seiior po- 
drian dar comunmente seria, por los menos, de dos mill 
pesos de oro o mill, sy era pequeno el pueblo. Esto con- 
tando su servicio personal que le daban y otro tanto se 

(28) E. N. E. — Documento n.o 407 — 20 de setemLro 
de 1554 — Tomo VII (1553-1554) — p^gs. 259 a 266. 
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consumiria de la comunidad para sus templos y sacri- 
ficadores" (29). 

Ainda: em 1582, os "Principals" d'e Xacuba apelam 
para o "Juzgado de Indies", tribunal especial a que es- 
tavam afetas todas as questoes de indigenas, no sentido 
de que os Indios do "pueblo" de Tetepango, subordina- 
do a Xacuba, recusavam pagar tributo e prestar "servi- 
ces pessoais" a que eram obrigados desde tempos ime- 
moriais. O "Juzgado" reconheceu o principio do "cos- 
tume" e ordenou que fosse respeitado (30). 

Assim, parece nao haver duvida de que os "mace- 
huales", antes de Cortez, pagavam tributos e prestavam 
"servicos pessoais". 

Nas terras dos nobres militares, em territorios con- 
quistados, os naturais da terra deviam lavrar os campos 
e pagar seus tributos em especie. De tudo o que produ- 
ziam ou criavam, tanto em graos como em animais, de 
cada tres partes tinham que entregar uma (31). 

E nao e so. Uma vez que certas povoacoes se torna- 
vam submetidas na.qualidade de "tributarias", mes- 
rao que nao fossem doadas a Cavaleiros, seus membros 
deveriam ir as capitals e cidades principals proximas e 
prestar "servicos pessoais", nao so de homens como de 
mulheres (32). 

Quanto aos "tlacotin", estes perdiam sens direitos 
civis porque por inadaptacao ou insubordinacao nao 
haviam cumprido seus deveres. Deixavam de casar na 
idade propria e por tanto nao recebiam a sua parcela 
de terra para cultivar, afim de pagar os respectivos tri- 
butos, ou entao casando-se e a recebendo, a abandona- 
vam inculta por dois anos. 

ftsses, para poder viv'er, deviam alugar seus servi- 
cos, quer em trabalhos pesados, como os de carga, quer 
no amanho das terras. Estavam a margem da socieda- 
de, eram obrigados a trabalhar, principalmente nas ter- 
ras dos Senhores, pagavam altos impostos, mas seus fi- 

(29) Ibidem — Doc. n.o 402 — 27 dc agosto de 1554 — 
Tomo XVI — pags. 56 a 62. 

(30) Simpson — op, cit. — pag. 30. 
(31) Carlos Bosch Garcia — La esclavitud prehispibiico 

enlre los azlecas — pag. 38; Thompson — op. cil, — p5g. 52; 
Vaillant — op. cit. — pag. 162. 

(32) Bosch Garcia — op. cit. — pag. 89. 
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Ihos nasciam sem p'echa, podendo inlegrar-se normal- 
mente na vida do Calpulli (33). 

# * * 

OS ESCRAVOS 

Resta examinar o trabalho servil dos escravos. Esta 
instituicao 'era de suma importancia para os aztecas, 
dado o grande numero deles existente e os trabalhos 
diversos em que eram empregados. 

Mas, como a instituicao diferia de sua simile euro- 
peia, que foi introduzida ao tempo da conquista, mister 
se faz examina-la cuidada e pormenorizadamente. 

Desde logo importa distinguir os escravos dos cati- 
vos de guerra. Os espanhois os confundiram a princi- 
pio e muitos cronistas se referem a ambos como se fos- 
sem iguais. 

Entretanto, o estado social do cativo de guerra era 
superior ao do escravo, embora se destinasse sempre a 
pedra do sacrificio. E' que ele no momento de ser imo- 
lado representava o proprio Deus a quern era ofertado. 

Na guerra cogitava-se mais de fazer prisioneiros do 
que matar inimigos, como ja acentuamos atras. fisses 
prisioneiros nao se resgatavam nunca, pois exigia a lei 
que cada um sacrificasse seus proprios cativos. Eram 
entao guardados para o dia do sacrificio, encerrados em 
jaulas, e bem alimentados 'e tratados, afim de que esti- 
vessem em boas condigoes quando comparecessem dian- 
te do Deus (34). 

Os aztecas, em sua superstigao, acreditavam que os 
Deuses d'ependiam do fornecimento abundante de san- 
gue para se manlerem jovens e fortes. Sem o que se 
tornariam velhos e debilitados e, assim, incapacitados 
para executar ,suas mulfiplas fungoes, enlre as quais, a 
de mandar chuva e fazer amadurecer as colheitas. Dai 
a sangueira que se verificava nas praticas de sen culto 
(33.) 

Os espanhois equivocaram-se a principio, porque 
escravos tambem eram sacrificados aos Deuses. Mas 

(33) D'Harcourt — op. cit. — pag. 29. 
(34) Bosch Garcia — op. cit, — p^g. 93. 
(35) Murdoch — op. cit. — pag. 330. 
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isso era exce^ao. So os escravos desobedientes, pregui- 
?osos, reincidentes e qu'e eram, por isso, levados ao mer- 
cado especial para s'erem vendidos, e os que ai os com- 
pravam os destinavam ao sacrificio, em virtude de voto 
ou para invocar merces de algum Deus. 

Feita essa distincao vejamos como se recrntavain 
escravos na sociedade mexicana. 

De uma forma geral o ingresso na escravidao se da- 
va de duas maneiras: em virtude de penas por crimes 
cometidos ou em razao de pobreza ou vicios. 

Dos crimes cometidos, o mais abjeto para os azte- 
cas era a traicao ao seu pais. O traidor era morto, de- 
pots de mutilado em yida, e todos os sens parentes, ate 
a quarta geracao, tornavam-se escravos (36). 

O homicidio era castigado com a morte. Se a viti- 
ma tinha mulher e esta perdoava o criminoso, tornava- 
se ele escravo da viuva. Se o assassinado fosse um es- 
cravo, o assassino ocupava o lugar do morto (37). 

O furto tambem dava origem a escravidao. Se o 
ladrao nao havia gasto o produto do roubo tornava-se 
escravo da vitima, porem se o havia gasto e era cousa 
de valor, devia morrer. Se o furto de objetos de valor 
como joias e mantas, 'era ocorrido no mercado piiblico, 
os guardas do mercado procuravam com empenho o la- 
drao; o primeiro que o encontrasse o fazia seu escravo. 
Isso no caso de encontrar ainda em sen poder a cousa 
furtada, porque, do contrario, o matava a pauladas (38). 

0 que roubasse um menino livre para vende-lo como 
escravo, tornava-se escravo por sua vez. Se havia cum- 
plices, todos se tornavam escravos e se repartiam entre o 
comprador do menino, os pais da crianca e o descobridor 
do falo (39). 

A pobreza extrema podia gerar a escravidao. Pes- 
soas pobres, apertadas pela fome, costumavam vender-se 
e a seus filhos e tal genero de escravidao devia se enten- 

(36) Torquemada — op. cil, — Vol. II — Libro Catorce 
— Cap. XVI — pag. 564; Thompson — op. cit. — pag. 89; Bosch 
Garcia — op. cit. — pag. 50. h 

(37) Bosch Garcia — op. cit. — pag. 62. 
(38) Torquemada — op. cit. — Vol. II ■— Libro Catorce 

Cap. XVI — pag. 564; Hernan Cortez — up. cit. — Tomo 1 
p5g. 57; Jose Antonio Saco — Historia de la esclavitud de !os 
Indios en el Nuevo Mimdo — Tomo I — pag. 14; Bosch Garcia 
— op. cit. — pag. 63. 

(39) Torquemada — op. cit. — Vol. 11 — Libro Catorce — 
Cap. XVI — pag. 564; Bosch Garcia — op. cit. — pag. 67; Saco 
op. cit. — p5g. 15. 
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der por perpeiua, pois os vendidos deviam sua vida ao 
Senhor que os comprava (40). 

Tambem duas familia, por pobreza, podiam se cora- 
prometer a ter sempre um escravo em casa de um Se- 
nhor, e o produto da venda fera repartido entre as duas. 
Se o escravo se cancava de s'ervir ou chegava o termo de 
sua desdila, segundo combina^ao previa, as duas fami- 
lias se concertavam entao para substitui-lo com outro 
membro de uma ou outra familia. Assim, a servidao 
passava de uma gera^ao a outra, tornando-se heredila- 
ria. Terminava, apenas, se o escravo morresse em casa 
do Senhor, razao por que este evitava sempre que o 
escravo dormisse na casa, dispensando-o sempre que 
seus services estavam terminados (41). 

Outros meios de ingresso na escravidao eram dividas 
e prazeres, 

Qualquer devedor insolvente podia tornar-se escra- 
vo. A entrega que fazia o devedor de sua pessoa ao cre- 
dor equivalia a uma dagao em pagamento (42). Se a di- 
vida 'era do Estado, por falta de pagamento de tributes, 
eram os devedores escravizados pelos recebedores de 
impostos (43). 

0 jogo e a embriagues davam causa tambem a escra- 
vidao. Muitas vezes o jogador perdia quanto tinha, jo- 
gando entao a propria liberdade. Alguns, dados ao vi- 
cio da bebida, e nao tendo dinheiro, vendiam-se, e depois 

(40) Don Barthelemi de Las Casas — Oeuvres: De la 
Liberte des Indians, et de la nulite du litre sur lequel on s'esf 
fonde pour les reduire d la condition d'esclaves — Ed. J. A. 
Llorente — Vol. II — pAg. 26; Bosch Garcia — op. cit. — pag. 
53; Murdoch — op. cit. ■— pag. 313. 

(41) Torquemada — op. cit. — Vol. II — Livro Catorce 
— Cap. XVI — pags. 564 e 565 — Saco — op. cit. — pig. 19; 
Bosch Garcia — op. cit. — pig. 53; Prescott — op. cit. — 
pig. 35. 

(42) Antonio de Herrera — Historia General de los He- 
chos de los Castellanos, en las Islas, y Tierra-Firme de el Mar 
Oceano — Vol. IV — Decada Tercera — Libro Tercero — 
Cap. XIV — pig. 171; Las Casas — op. cit. — Vol. II — pig. 27; 
Bosch Garcia — op. cit. — pig. 59; Saco — op. cit, — pig. 14. 

(43) Gonzalo Fernindez de Oviedo y Valdes — Historia 
General y Natural de las Indias — Tomo X — pig. 53; Herrera 
— op. cit. — Vol. Ill — Decada Segunda — Libro Septimo — 
Cap. XIII — pig. 222; Torquemada — op. cit, — Vol. II — 
Libro Catorce — Cap. VIII — pig. 547; Bosch Garcia — op. 
cit. — pig. 58; Saco — op. cit. — pig. 15; Capitan e Lorin — 
op. cit. — pigs. 183 e segs. — apud Lionello Ciolli — Historia 
Economica — pig. 184. 
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de gastarem o pre^o de sua liberdade em bebidas, ingres- 
savam no servigo de sens amos (44). 

Assim tambem certas rameiras que precisavam ves- 
tir-se de forma atraente, o que Ihes ocasionava grandes 
gastos. Como se entregavam a esse modo de vida per 
vicio e nao por dinheiro, <e como nao podiam prescindir 
de roupas galantes, faziam-se escravas com a condicao de 
so se submeterem a seus amos depois de gasto em vesti- 
dos o preco por que se tinham vendido (45). 

Fica assim ressaltada a apreciAvel diferenca que ha- 
via entre os escravos europeus e os escravos aztecas. Po- 
rem ha mais. A escravidao no s'entido europeu signifi- 
cava que a pessoa do servo era propriedade do amo, ou 
melhor, de acordo com o Direito Romano, carecia de di- 
reitos patrimoniais e podia ser objeto de contrato (46). 
O estado social da 'escravidao entre os mexicanos era 
diverso. files podiam casar-se, ter filhos, que ja nas- 
ciam livres, ter peculio e, ademais, comprar escravos 
por sua vez, para que trabalhassem para si, sem que os 
amos pudessem interferir ou impedir. Bastava para 
isso que fossem trabalhadores e diligentes (47). 

Ao contrario do escravo europeu, o escravo azteca 
nao podia ser vendido sem seu consentimento. Tanto 
que para consumacao da venda se exigia o testemunho 
de pelo menos quatro pessoas. Isso porque, como nao 
havia contratos que obrigassem, as testemunhas eram 
a unica prova legal que existia das vendas. A venda de 
escravos noutras condigoes, isto e, sem sen consentimen- 
to, so se verificava, como ja expuzemos, quando o escra- 
vo era preguicoso, fujao ou vicioso, mas, mesmo assim, 
antes de vende-lo, seu amo d'evia admoesta-lo tres vezes 

(44) Torquemada — op. cit. — Libro Catorce — Cap. 
XII — pag. 554 e Cap. XVI — pags. 5G3 e 565; Las Casas — 
op. cit — Vol. IT — pag. 26; Bosch Garcia — op. cit. — pag. 55 
e 56; Saco — op. cit. — Vol. I — pag. 16. 

(45) Torquemada — op. cit — Vol. II — Libro Catorce 
— Cap. XVI — pag. 563; Bosch Garcia — op. cit. — pdg, 57; 
Saco — op. cit. — Vol. I — pag. 16. 

(46) Juan Rossignoli — La familia, el trabajo y la pro- 
priedad — pag. 31. 

(47) Torquemada — op< cit. — Vol. II — Libro Catorce 
— Cap. XVI — pag. 563; Las Casas — op. cit. —, Vol. II — 
pdg. 25;, Saco — op. cit. — pag. 44; Bosch Garcia — op. cit — 
pkg. 77; Vaillant — op. cit — pAg. 155. 
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ante testemunhas e, se nao emendasse, poderia vende-lo 
no mercado de escravos (48). 

As rela^oes entre amos e escravos eram as mais 
amistosas possiveis. Havia certas festas religiosas em 
que senhores e escravos ofereciam juntos sacrificios nas 
encruzilhadas das ruas e comiam a mesina mesa. Os 
escravos podiam, mesmo, casar-se com sens amos ou 
amas; o caso era corrente e essa era uma das formas 
que existiam para a saida da escravidao (49). 

que na escravidao, entre os aztecas, "o escravo 
niio perdia sua liberdade, nem sens bens, senao que era 
como gente alugada in perpeiunm e a xinica cousa 
que empenbava na venda era o sen traballio". Ou, co- 
mo melhor o quer Clavigero, "a escravidao nao era mais 
do que uma obriga^ao de servico pessoal, limitada a cer- 
tos termos" (50). 

Quanto a natureza do traballio devido pelo escravo 
aos sens amos podemos distinguir uma certa especiali- 
zacao, porquanto havia o gmpo dos que se destinavam 
ao transporte de materiais de construcao, pedras e ma- 
deiras, o dos "servicos pessoais" dentro das casas e o 
que trabalhava nos campos, lavrando, semeando e co- 
Ihendo. A distin^ao nao era formal pois que os escra- 
vos de um grupo passavam para outro se havia ne- 
cessidade. 

Porem, o grupo mais importante era o que se dedi- 
cava as fainas agricolas, pois que muitos Senhores esta- 
vam interessados nas rendas que suas terras prcduziam, 
baseando nelas sua economia (51). 

* * * 

(48) Torquemada — op. cit. — Vol. II — Libro Catorce 
  Cap. XVI — pag. 563; Saco — op. cit. pags. 20 e 45; 
Bosch Garcia —■ op. cit. — pags. 78, S3 e 85. 

(49) Bosch Garcia — op. cit. — pags. 74 e 80; Torque- 
inada — op, cit, —■ Vol. II — Libro Catorce Cap. XVII 
pag. 566; Saco — op. cit. — pag. 44; Thompson — op. cit. 
— pag. 90. 

(50) Vasco de Quiroga — "Informacwn en Derecho sobrc 
algunas provisiones del Real Consejo de Indias (1535) e h. J. 
Clavijero — "Historia Antigua de Mexico y de su Monarqina" — 
apud Bosch Garcia — op, cit. — pags. 32 e 33. 

(51) Torquemada — op. cit. — Vol. II — Libro Catorce 
  Cap. XVII — p5g. 565; Bosch Garcia — op. cit. — p5gs. 32 
e 33. 
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Do acima exposto verifica-se que na sociedade me- 
xicana a presta^ao de "servicos pessoais" aos Senhores 
era a regra em todas as camadas da sociedade, fossem 
macehuales, tlacotin ou escravos. Destarte aos espa- 
nhois nao foi dificil estabelecer sistemas de compulsao 
ao trabalho, como estabeleceram, porque os costumes 
anteriores dos aztecas aplainaram e prepararam a es- 
trada que deviam percorrer. 





CAPITULO II 

A ESCRAVIDAO IND1GENA 

"Les espagnols demandferent aussi iju'il 
leur fut permis d'attaquer les fndiens des 
aulres provinces, parce qu'ils trouvaient dans 
cette expedition un moyen facile de multiplier 
le nombre de leurs esclaves; ils en marque- 
rent une multitude innombrable, et les ven- 
dirent comme des aniraaux." 
"OEUVRES", de Don Bartheiemi De las Casas, 
Eveque de Chiapa. 





A ESCRAVIDAO INDfGENA 

A escraviza^ao de indigenas prisioneiros de guerra 
"foi por nos tolerada dfe acordo com o direito e as leis 
de nossos reinos" — assim se expressava Carlos I em a 
cedula de 2 de agosto de 1530, na qual proibia que dal 
em diante fossem os indigenas escravizados (52). 

Assim, a escravidao foi desde o inicio fonte de "ser- 
vigos pessoais" dos conquisladores e colonos de Nova 
Espanha, e estes, assim o fazendo, nao violavam o direi- 
to e as leis da Metropole. 

De fato, a escravizacao de prisioneiros d'e guerra 
era permitida em Espanha. Os cativos sarracenos, por 
exemplo, eram vendidos como escravos, inclnindo mu- 
Iheres e criancas. Nao assim, porem, os prisioneiros 
cristaos, qne nao podiam ser condenados ao cativ'eiro; 
apenas se Ihes exigia o pagamento de r'csgate (53). 

Destarte, a principio, a Coroa nao se opunha a es- 
cravidao do indigena; apenas exigia que tal escravidao 
ob'edecesse, em cada caso, as leis promulgadas para isso. 

Assim,alem da apreensao de prisioneiros de guerra, 
outros mctodos havia para aqnisicao de escravos indi- 
genas. Um deles, extenso e abusivamente empregado 
era chamado de "indios de resgate", isto e, a aquisicao 
de indios diretamente dos Senhores Indigenas, que 
possuiam escravos de acordo com os costumes aztecas 
examinados no capitulo anterior. 

Com a desculpa, pois, de livrar cativos da pedra do 
sacrificio c instrui-los na fe crista, os espanhois resga- 
tavam" uma infinidade de indios escravos ou mesmo 

(52) Silvio Zavala — Las Instituciones Juridicas en la 
Conquista de America. pdg. 237. 

(53) Francisco dc Victoria — De Indis ct de Jure Belli 
Relectiones — Tradugao por John Pawley Bate — The Second 
Uelectio — pag. 181. 
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"macehuales", pois os chefes indigenas, na sua cupidez, 
acumpliciavam-se com os espanhois. (54). 

Outro meio de ingresso na escravidao era a co- 
mutacao de penas severas, incluindo a de morte, em es- 
cravidao perpetua ou temporaria. Realmente, os indi- 
genas nao se adataram facilmente as novas leis e cos- 
tumes espanhois, cometendo assim delitos graves, de 
acdrdo com o criterio europeu. Partindo desse ponto 
de vista, magistrados espanhois pediram e obtiveram da 
Coroa permissao para comutar as senten^as, principal- 
mente a de morte, em escravidao temporanea ou perpe- 
tua, e tais criminosos eram entao vendidos para traba- 
Ihos diversos incluindo os do campo (55). 

Ainda os colonos espanhois recebiam escravos co- 
mo parte do tribute a que faziam jus em razao das "en- 
comiendas", institute que abordaremos no proximo capi- 
tulo. Ao serem suprimidos os "servi^os pessoais" devi- 
dos pelos indigenas de "encomienda" em meados do se- 
culo XVI, ficaram estes obrigados a pagar ao espanhol 
"encomendero" um tribute, o que em geral era feito em 
ouro ou produtos naturais ou manufaturados. Muitas 
vezes, porem, quando os Chefes Indigenas nao podiam 
pagar a importancia fixada, substituiam parte do tribu- 
te por um numero variavel de escravos, homens e mu- 
Iheres, e de mistura por vezes iam pobres "macehuales" 
(56). Faz-se mister salientar, entretanto, que, ainda ao 
tempo da colonizatjao espanhola, aqueles que nao po- 
diam pagar seus tributes eram feitos escravos pelos Che- 
fes Indigenas, de acordo com os costumes pre-hispanicos 
(57). 

Os escravos, recrutados atraves dos diversos modos 
acima citados, tornavam-se propriedade plena dos es- 
panhois, que os empregavam nos mais diferentes servi- 
ces, e podiam ser objeto das mais variadas transacoes, 

(54) Arthur Helps — The Spanish Conquest in America 
— Vol. Ill, p&g. 81; Herrera — op. cit. — Torao IV, pAg. 256; 
Saco — op. cit. — Vol. II, pig. 90. 

(55) Silvio Zavala — The Spanish Colonization of America 
-— p^gs. 52 e 53; Saco — op. cit. — Vol. II, pdg. 137. 

(56) Silvio Zavala — Colonization (op. cit.) — pag. 52. 
(57) Alonso de Zorita — "Breve y sumaria relacidn de los 

sertores y maneras que habia de ellos en la Nneva Espana, y 
de la forma que ban tcnido y ticnen los tributos" — pags. 
159 e 160 — apud Bosch Garcia — op. cit. — p^g. 58. 
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isto e, cedidos, trocados, emprestados e yendidos, publi- 
camente ou nao. 

* * 

GUERRA JUSTA E RESGATE 

A instituicao servil, quanto aos indigenas, em Nova 
Espanha, experimentou diversas vicissitudes e levantou 
muitos problemas, sendo encarada com maior ou menor 
severidade de conformidade com as tendencias de seus 
governantes, apesar dte reiteradamente insistir a Coroa 
na sua extincao. 

Dos problemas surgidos, sobrelevaram o da "guerra 
justa" e o do "resgate" de indios em servidao de acordo 
com as leis pre-bispanicas. 

Quanto a "guerra justa", tornou-se necessario fixa- 
la porque, desde o inicio das conquistas espanhoias, os 
conquistadores fomentaram guerras imicamente com o 
fito do apresamento do indio, pois que, como salienta- 
mos, o cativo de guerra era fonte de escravidao. 

Mas, que se deve entender por "guerra justa"? 
Quando e quais os requisitos para desencadea-la? Os 
proprios letrados e teologos espanhois nao estavam bem 
de acordo na sua caracterizacao. 

Para Gregorio Lopez, membro do Conselho das fn- 
dias, uma guerra seria justificada contra infieis que rao- 
lestassem indigenas convertidos, em razao de sua con- 
versao. Ou pela 'existencia da pratica de sacrificios hu- 
manos e, nesse caso, a guerra seria justa para salvar vi- 
das humanas, Ou ainda se comerciantes e missiona- 
rios fossem injuriados e atacados (58). 

Gines de Sepidveda, o cronista de Carlos Y, ia um 
pouco mais alem. Admitia a justeza da guerra contra 
os indigenas p'elas seguintes razoes: 

1) — pela gravidade dos pecados cometidos pelos 
indios, especialmente por sua idolatria e pecados contra 
a natureza; 

2) — pelo estado inferior de sua condicao que os 
obrigava a servir pessoas mais refinadas, como os 
espanhois; 

(58) Silvio Zavala — Colonization {op. pit.) — pag, 41. 
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3) —para •estender a fe, o que se faria mais rapida- 
mente pela subjugagao previa dos indigenas; 

4) — para proteger o debil entre os mesmos indige- 
nas, tendo em vista as crueldades que os indios exer- 
ciam uns sobre os outros, sacrificando-os a falsos deu- 
ses e praticando o canibalismo (59). 

Bartolomeu de Las Casas, o imperterrito defensor 
dos indigenas, justificava a guerra aos indios, se eles 
maliciosamente perseguiss'em, perturbassem ou impe- 
dissem a pregacao da fe, fosse matando os indigenas 
converses e pregadores sem justa causa, fosse obrigando 
os convertidos pela forca, ou os induzindo com falacias, 
a renunciar a fe crista e aceitar a deles (60). 

Francisco de Vitoria, autor das celebres "Relectio- 
nes de Indis", que tanta gloria trouxeram ao seu autor e 
a Espanha, achava que eram justas razoes para a guerra 
o recusar o trafico pacific© e a predica do Evangelho, o 
assasinio de comerciantes e missionaries, o sacrificio e 
imolacao de inocentes a deuses pagaos e, como conse- 
qiiencia, justos seriam o dominio, a posse de territories 
e a escravizacao do gentio (61). 

Paldcios Ratios, grande jurista, que admitia a sobe- 
rania do Papa sobre a Cristandade mesmo quanto ao 
poder temporal, declarava que uma guerra seria justa 
quando dirigida a infieis que se recusassem a reconhe- 
cer a autoridade do Papa ou a admitir pregadores cris- 
taos em seus territories, Pondo em pratica sua opiniao, 
redigiu um famoco documento — o "requerirniento" 
— que devia ser lido em wot alta aos indigenas, antes 
de se iniciar qualquer guerra ou combate (62). 

fisse "requerirniento", em sintese, era uma exposi- 
cao teologica da criacao e citava a autoridade conferi- 
da a Sao Pedro e a seus sucessores e a doacao feita pelo 
Pontifice aos soberanos de Castela — "de estas islas y 
tierra-firme del mar Oceano", cujos habitantes estavam 
obrigados a reconhecer sua autoridade. Dizia por fim: 

(59) Astrogildo Rodrigues de Mello — As encomiendns e 
a politica colonial de Espanha — pag. 73; Lewis Hanke — Las 
teorias politicas de Bartolome de Las Casas — pag. 45. 

(60) Silvio Zavala — Colonization (op. cit.) — pag. 41. 
(61) Astrogildo de Mello — op. cit. — p5g. 53. 
(62) J. H. Parry — The Spanish Theory of Empire in the 

Sixteenth Century — pag. 13; Astrogildo de Mello — op. cit. 
— pag. 44; Zavala — Colonization (op. cit.) — pag. 40. 
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"Se assim o fizerd'es, fazeis bem... se nao o fizerdes,.. 
eu vos atacarei poderosamente... e tomarei vossas pes- 
soas, vossas mulheres e filhos, e vos farei escravos". Tal 
documento, naturalmente ininteligivel para os indios, 
deu margem a abuses sem conta, porem esteve era vigor 
durante muito tempo (63). 

0 proprio Carlos I, em instrucoes remetidas a Fer- 
nando Cortez, datadas de 26 de junho de 1523, embora 
prescrevendo o bom tratamento dos Indios, ressalvava 
que "se os indios nao quizessem se colocar sob sua au- 
toridade e fosse mister Ihes fazer guerra, antes de ini- 
cia-Ia se Ihes devia dar a conhecer, uma, duas, tres ou 
mais vezes, as vantagens de se colocarem sob sua obe- 
diencia ^ o mal e o dano e as morLes que a guerra Ihes 
traria, sendo que, em caso contrario, os que se tomassem 
em ela vivos, deveriam ser feitos escravos..(64). E 
em 1526, na capitulacao outorgada a Francisco de Mon- 
tejo para conquista do Yucatan, licenca e faculdade 
eram-lhe outorgadas para fazer escravos os indios que 
fossem rebeldes, sendo admoestados e "requeridos", as- 
sim como para "resgatar" os indios que os Caciques ti- 
vessem por escravos (65). 

Finalmente por "guerra justa" ficou entendido o di- 
reito de fazer guerra, com autorizacao das autoridades, 
a indios rebeldes ou que recusassem obediencia a 
Sua Magestade, isto mesmo, d'evendo ser admoestados 
e "requeridos" preliminarmente. 

A fixagao do conceito de "guerra justa" diminuiu o 
mimero de incursoes e guerras em busca de escravos in- 
digenas. Infelizmente nao as extinguiu porque guerras, 
sob os mais variados pretextos, eram provocadas, com a 
conseqiiencia natural e forcada da escravizacao do 
gentio. 

(63) F. A. Kirkpatrick — Los Conqnistadores Espaholes 
— pag. 51; Lewis Hanke — The "requerimiento" and its in- 
terpreters, in Revista de Histaria de America — n.0 1, mar^o 
de 1938, pag. 25; Astrogildo de Mello — op. cit. — pag. 45. 

(64) "...les dareis primero a entender el bien que les 
berna de ponerse debaxo de nuestra obediencia e el mal e 
dafio e muertes de hombres que les berna de la guerra es- 
pecialmente que los que se tomaren en ella bivos an de ser 
csclavos..." — C. D. I. U. — Documento n.0 50, de 26 de 
junho de 1523 — Tomo IX — pags. 167 a 181. 

(65) Silvio Zavala — Jnstituciones Juridicas — op. cit. — 
p^g. 242. 
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Quanlo ao "resgate" de indios, os problemas surgi- 
dos nao foram menores. Como tivemos ocasiao de apre- 
ciar no capitulo precedente, as razoes e causas para in- 
gresso na escravidao eram diferentes nas leis aztecas e 
nas leis espanholas. Se as leis pre-hispanicas admitiam 
a escravidao por motives inadmissiveis entre os cristaos, 
como a miseria ou o furto de pouca importancia, por 
outro lado o conceito de escravidao entre os aztecas era 
mais benigno porque a pessoa do escravo nao entrava 
em jogo e sim o trabalho que era obrigado a fomecer. 

Assim, durante o governo da 2.a Audiencia, foi de- 
signado um juiz para examinar cada caso de "resgate" 
de indios e decidir se poderia ser admitido de acordo 
com as ideias cristas. Em caso contrario, rejeitava c 
mandava libertar o escravo assim resgatado (66). 

Mas, apesar de todas as precaucoes a fraude impe- 
rava. 

Letrados, teologos e eclesiasticos atacavam a escra- 
vidao dos indigenas. E Carlos I, atendendo ora as ob- 
jurgacoes dos teologos, ora transigindo com os impera- 
tives da colonizacao, proibia a escravidao ou a penni- 
tia, procurando sempre, em qualquer caso, velar pelo 
bom tratamento dos indigenas. Degladiavam-se assim, 
de um lado o interesse dos conquistadores e de outro os 
interesses da Igreja e os do monarca. 

O interesse dos conquistadores era evidente. Sem 
trabalho indigena nao poderiam subsistir. 0 da Igreja 
"era a salvacao de milhares de almas perdidas para a fe 
se o rolo constritor da colonizacao espanhola atuasse em 
Nova Espanha como o havia feito nas Antilhas, em que 
o exterminio do indigena foi a regra, causando o despo- 
voamento do Arquipelago. O interesse da Coroa tam- 
bem nao era menor, porquanto a diminuicao da popula- 
cao acarretaria diminuicao de tributes e rendas, embora 
nao se deva desestimar a religiosidade e os sentimentos 
humanitarios do monarca (67). 

A instituigao sofreu sorte varia, de acordo com as 
diversas cedulas emanadas da Coroa e de conformidade 
com o carater, temperamento e maior ou menor severi- 
dade e firmeza de seus govemantes, ate sua extin^ao 
em meados do seculo XVI. 

(66) Silvio Zavala — Colonization (op. cit.) — pag. 55. 
(67) Justo Sierra — Evolucion Politico del Pueblo Me- 

xicano — p5gs, 100 e 101. 
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Examinemos, pois, essa instituicao atraves das ad- 
ministracoes de Fernando Cortez, da Primeira e da Se- 
gunda Audiencias e, finalm'ente, sob os primeiros Vice- 
Reis de Nova Espanha, quando efetivamente se iniciou 
a emancipacao de escravos indigenas do Mexico. 

* * * 

SOB FERNANDO CORTEZ 

Submetida a capital do Mexico, nao tardaram as 
provincias tributarias de Montezuma a se submeterem 
tambem. encontrando-se Fernando Cortez a frente de 
um vasto imperio. 

Mas Diego Velasquez, governador de Cuba, sol) cujo 
influxo se derara os primeiros passos para a descoberta, 
nunca perdoou a Cortez o haver-lhe arrebatado a glo- 
ria de ser o conquistador do Mexico. Apoiado por in- 
fluentes amigos na Corfe, inclusive por Fonseca, Rispo 
de Burgos e Presidente do Conselho das Indias, tudo fez 
para solapar Cortez, fazendo crer ao Rei que a autorida- 
de do conquistador no Mexico era uma verdadeira usur- 
pacao do poder real. 

Cortez precata-se e se defende, enviando dois pro- 
curadores a Corte, com uma exposicao clara e sincera 
de sua conduta, na qual pedia a sua investidura no car- 
go de Governador da Provincia. Esta exposicao foi 
acompanhada de ricos presentes para Carlos I, afim de 
que ele pudesse aquilatar da riqueza e importancia da 
conquista (68). 

O monarca, surdo as intrigas dos inimigos do con- 
quistador, nomeia-o Governador e Capitao Geral de No- 
va Espanha, mas, ao mesmo tempo, diminui sua autono- 
mia. nomeiando funcionarios de sua confianca para 
coadjuva-lo, entre os quais Alonso Estrada para o car- 
go de Tesoureiro e Rodrigo de Albornoz para d'e Con- 
tador. 

Livre dos enredos de sens inimigos, vobou Cortez 
suas vistas para as atividades normais do governo, pro- 
videnciando a reedificacao do Mexico e promovendo 
expedigoes para novos descrobrimentos e conquistas. 

((58) Antonio fie Soils — Historia de la Conquista de 
Mtjico — Vol. II, pag. 292. 
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Estas expedigoes, segundo instru^oes do monarca, de- 
viam incorporar novas populagoes por bem e so a 
vista de oposicao sistematica e que se devia fazer guer- 
ra, com todos os sens corolarios, naturalmente inclusive 
a escravidao de indigenas. Dessas expedi^oes, uma en- 
comendou Cortez a Cristobal de Olid, horn em de sua 
absoluta confiamja, para descobrir e povoar terras em 
Honduras. 

Entretanto, como Olid devesse em sua viagem pas- 
sar primeiro por Havana para adquirir cavalos e abas- 
tecimentos, entrou em contato com Diego Velasquez, 
que o induziu a trair Cortez. 

Olid assim fez e foi sua ruina. Mas Cortez de nada 
soube a nao ser oito meses mais tarde, devido a grande 
distancia que os separava. Ao sabe-lo, ficou chocado, 
porem tomou logo providencias drasticas, pois que o 
exemplo poderia ser desastroso e alentar a ambicao de 
outros chefes expedicionarios (69). 

Manda uma expedicao por via maritima e parte 
por terra, em outubro de 1524, em demanda de Hon- 
duras, atraves de uma regiao completamente desco- 
nhecida, marcha que foi uma verdadeira epopeia, pois 
so a sua habilidade e decisao e que salvaram repetidas 
vezes seus homens dos perigos de tenebrosas e intran- 
sitaveis selvas tropicais (70). 

Antes de partir designou o tesoureiro Alonso Estra- 
da e o Contador Rodrigo de Albornoz para substitui-lo 
no governo de Nova Espanha durante sua ausencia. Al- 
bornoz, entretanto, que tinha intencoes ocultas quanto 
ao governo da Colonia, escreve para Espanha, em car- 
tas cifradas, nas quais acusa Cortez de astucia, avare- 
za e projetos de usurpar o Senhorio do Mexico para 
si (71). 

Interessante, entretanto, do nosso ponto de vista, e 
a carta que Albornoz dirige ao Monarca em 15 de de- 
zembro de 1525, abordando o problema da escravidao 
e de como se desincumbiu Cortez ante as diversas cedu- 
las e recomendacoes da Coroa referentes ao assunto. 
Nesta ocasiao estava Albornoz crente de que Cortez ha- 
via morrido e na carta, entre outras cousas, acusava o 
conquistador de ter empreendido a expedicao a Hondu- 

(69) Ibidem — Vol. II — pag. 293. 
(70) F. A. Kirkpatriclv — op. cit. — pag. 88. 
(71) Pedro Martir de Angleria — Decadas del Nuevo 

Mundo — Libro XI — Cap. ! — pag. 632. 
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ras contra sua opiniao, e pcdia ao Rei a nomeagao ur- 
gente de um novo governador e de uma Audiencia. 

A carta de Albornoz, entre muitas cargas, responsa- 
bilizava Cortez pelas entradas feitas, a sen mando, em 
lugares e provincias com o fito de escravizar indigenas, 
embora sob o pretexto de que recusavam o dominio e a 
obediencia ao Monarca. Salientava que as ordens da 
Coroa eram positivas no sentido de nao se intentar guer- 
ras contra indios sem antes fazer os "requerimientos" 
ante um escrivao e dar a entender por meio de interpre- 
tes de que deviam obediencia ao Rei de Castela, e que 
isso nao era feito. Mais do que isso, dizia, muitas ve- 
zes, saindo indios de algumas provincias em paz e para 
prestar obediencia, eram espoliados e feitos escravos, o 
que, acrescentava, faz muito estrago na terra e se per- 
dera muita gente que poderia vir para a fe e dominio 
do Rei (72). 

Embora a finalidade de Albornoz fosse desacredi- 
tar Cortez e recomendar-se ao Monarca, as acusacoes 
nao deviam estar muito longe da verdade, tal a cobica 
e cupidez dos espanhois, e o proprio Cortez repetidas 
vezes, no decorrer de suas campanhas, fez escravos sera 
muitos escrupuios, como o fez ainda durante a expedi- 
§ao punitiva contra Olid (73). 

O Rei, Carlos I, ficou bastante impressionado com 
as acusacoes formuladas contra Cortez. E as conseqiien- 
cias foram a "Real Provision" de 17 de novembro de 
1526, que dispunha sobre os novos descobrimentos e con- 
quistas nas indias e o bom tratamento de seus naturais, 
e a criacao de uma Audiencia para o Mexico. 

Da provisao real de 1526 e de se destacar o topico 
em que proibia os conquistadores de fazer escravos en- 
tre os indigenas, a nao ser que entre eles estivessem reli- 
giosos ou clerigos, que Ihes ensinassem e os instruissem 
nos bons usos e costumes e na santa fe catdlica, ou en- 
tao aqueles que nao quizessem prestar obediencia, ou 
que resistissem, defendendo a mao armada e impedin- 
do que se buscassem minas e delas se sacassem ouro ou 
outros metais, casos em que permitia, em defesa de sua 

(72) Lesley Byrd Simpson — The encomiendn in New 
Spain — pag. 210; Silvio Zavala — Instituciones Juridicas (op. 
cit.) — pag. 246. 

(73) Saco — op. cit, — Vol. II — pag. 99. 



~ 40 — 

vida, fazer guerra, e com ela, praticar os atos que o di- 
reito e a santa fe "e religiao crista o permitam (74). 

Era a porta aberta para a escraviza^ao dos indige- 
nas, apesar da proibigao, e dela usaram e abusaram os 
conquistadores espanhois. 

A volta de Cortez de sua expedicao a Honduras su- 
cede a chegada do "Juiz de Residencia" nomeado pela 
Rei para apurar a gestao corteziana, juiz esse, Luis 
Ponce de Leon, que raorre logo em seguida (75). 

Mas Corlez, devido as denuncias feitas de que dese- 
java o poder soberano do Mexico para ,si, estava desa- 
creditado. Parte, entao para Espanha, em 1528, para 
dar ao Monarca uma prova de sua lealdade. L bem re- 
cebido, homenageado, mas nao devia mais voltar ao go- 
verno de Nova Espanha. Para seu logar seria designa- 
da a Primeira Audiencia, sob a presidencia de Nuno de 
Gusman. 

* * * 

A PRIMEIRA AUDILNCIA 

As Audiencias na America, ao contrario de suas ir- 
mas em Espanha, nao se limitaram a distribuir justica. 
Foram criadas com um ambito maior. Alem de orgaos 
de justica, erarn orgaos politicos e de governo, Em de- 
terminadas ocasioes enfeixavam em suas maos os tres 
poderes: executivo, legislativo e judiciario. 

Na verdade, as Audiencias americanas, orgaos de 
justica precipuamente, eram tambem poder moderador 
e consultor e passavam, na falta de governo, substituin- 
do-o, a executivo absoluto e supremo. Assim, os Vice- 
Reis e governadores, que devido a distancia na m'etropo- 
le gosavam de poderes discricionarios, tinham a mode- 
ra-los o papel das Audiencias, que se convertiam assim 
em uma especie de executives consultivos. Nos assuu- 
tos graves os Vice-Reis deviam ouvir o parecer das Au- 
diencias e, em seus impedimentos, a Audiencia assumia 
o governo (76). 

(74) Real Provision — Granada, 17 de novembro de 1526 
— C. D. 1. U. — Doc. n." 81 — Tomo IX — pags. 268 a 280. 

(75) Lesley Byrd Simpson — op. cit. — pag. 89. 
(76) Enrique Ruiz Guifiazu — La Magistratura Indiana 

— pag. 19. 



Devido ao ^stado social, caotico e turbulento da co- 
lonia, a primeira Audiencia do Mexico teve uma missao 
politica transcendental, assumindo o governo desde lo- 
go. Criada em fins de 1527, sens componentes so em de- 
zembro de 1528 chegaram ao Mexico. Dos quatro on- 
vidores nomeados, dois morreram logo apos a sua che- 
gada, tendo entrado em funcao os ouvidores Juan Ortiz 
de Malienzo e Diego Delgadillo, sob a presidencia de 
Nuno de Guzman que, ate entao, passava simuladamen- 
te por douto junsconsulto (77). 

Mas, mesmo antes de a Audienica entrar em fun- 
cao, Carlos I completou providencias, nao esquecendo 
o problema do indigena. 

Assim, embora entre as recomendacoes ao Presi- 
dente da Audiencia fossem principais a conversao, a 
instrucao e o bom tratamento dos indios, fez baixar, em 
setembro de 1528, a real cedula que determinava fos- 
sem revistos todos os casos de escravidao de indigenas, 
devendo ser libertados os que injusta e indevidamente 
tivessem si do cativados (78). 

Destarte, todos os espanhois, de qualquer estado, 
qualidade ou condicao, que tivessem indios por escra- 
vos, havidos por justo titulo, ficavam obrigados a se 
manifestarem e apresentar ante a Audiencia do Mexico 
ou a Justica dos "pueblos" o titulo e causa que tinham 
para cativa-los, e se a autoridade declarava que efeli- 
vamente o eram, se Ibes dessem um certificado de tal 
declaracao. Ademais, deviam ser castigados todos os 
que soubessem de indios em injusfo cativeiro e nao o 
manifestassem dentro de certo prazo, 

E nao e so. Mandou tambem que fossem revislas 
pela Audiencia todas as cedulas concedidas para fazer 
guerras contra indios, pois havia a informacao de que 
alguns "pueblos" estavam injusta ou indevidamente de- 
clarados para Hies fazer guerras e, neste caso, tal cedu- 
la devia ser revogada e so as permitir para os "pueblos 
que esten justamente declarados para les poder hacer 
guerra e cautivar los indios dellos por esclavos". 

Encarregado de vigiar o cumprimento dessas dis- 
posicoes ficou o Bispo do Mexico, Frei Juan de Zumar- 

(77) Ibidem — pag. 69. 
(78) Saco — op. cit. — Vol. II —■ pag, 104. 
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raga, que desde Janeiro de 1528, era por determinacao 
real o protetor dos indios de sen bispado (79). 

Entretanto, apesar da boa vontade real, apesar das 
reiteradas ordens e determinagoes para o bom tratamen- 
to dos indios, a realidade era outra, pois que os abusos 
continuavam, a exploragao do indigena campeava infre- 
ne, com a cumplicidade dos proprios oficiais encarrega- 
dos de reprimi-la. 

Exemplos deste estado de cousas, durante a gestao 
da primeira Audiencia, vamos encontrar nos atos e atitu- 
des do proprio presidente, D. Nuno de Guzman. 

Era Nuno de Guzman, ,ao tempo de sua nomeacao 
para Presidente da Audiencia do Mexico, governador da 
provincia de Panuco. E para que se possa aquilatar do 
homem designado para por em ordenx a colonia, gover- 
nar com justica e proteger os indigenas, basta apontar 
que durante sua administracao em Panuco quase despo- 
voou a terra, com as licencas que deu para escravizar os 
naturais e exporta-los para Cuba e ilhas adjacentes, sen- 
do que so ele, em pouco tempo, apoderou-se e vendeu pa- 
ra mais de quatro mil ■escravos (80). 

Em Nova Espanha sua politica de governo continuou 
sendo a mesma. Cruel e ambicioso, tinha em mira ape- 
nas enriquecer-se a toda pressa. Ligou-se aos ouvido- 
res Matienzo e Degadillo e as licencas que eles davam, 
largamente, para escravizacao dos indigenas eram tais, 
que ja nao havia indio em Nova Espanha seguro de con- 
servar sua liberdade. De uma feita chegou a dar, de pre- 
sente, uma cedula de um "pueblo", chamado Guazpalte- 
peque, ao contador Rodrigo de Albomoz, quando de sua 
volta de Castela, onde havia se casado (81). 

Queixas chegaram a Corte. Temia-se que Nova Es- 
panha ficasse despovoada, como quase ja estava a pro- 
vincia de Panuco. Clerigos, entre eles o Bispo Frei Juan 
de Zumarraga, escrevem ao Rei, e nao so clerigos. como 
muitos outros da terra que se interessavam pelo bem 
da colonia (82). 

Para evitar acusacoes, mandaram apregoar os ou- 
vidores que, sob pena de forca, nenhum indio deveria 

(79) Herrera —- op. cit. — Vol. V — pag. 222; C. D. I. V. 
— Doc. n.0 102, de 19 de setembro de 152S — Tomo FX,' — 
pags. 368 a 372; Saco — op, cit. — Vol. II — pag. 104; Silvio 
Zavala — Instituciones Juridicas (op. cit.) — pag. 248. 

(80) Saco — op. cit. — Vol. II — pag. 107. 
(81) Ibidem — pag. 113. 
(82) Herrera — op. cit — Vol. V — pag. 311. 
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fazer queixas a Frei Juan de Zumarraga, o bispo prote- 
tor dos indigenas. 

E tendo um pregador abordado o tema da escravi- 
dao do gentio, anatematizando-o, mandou Guzman di- 
zer-lhe que mudasse de assunto ou deixasse o pulpito. 
E como prosseguisse o pregador o seu sermao, batendo 
na mesma tecla, mandou o ouvidor Degadillo que um 
esbirro o derrubasse da tribuna. 0 povo se manifesta, 
ha tumulto e o religiose e arrojado do pulpito (83). 

Ao lado desses desmandos todos, havia ainda a vi- 
da escandalosa dos membros da Audiencia. Para se 
divertirem fazem comparecer a sala das audiencias cer- 
tas mulheres, que se repoltreavam nos lugares do Presi- 
dente e dos Ouvidores, e fingiam processes em que es- 
tes eram os reus e as meretrizes os juizes (84.) 

A opressao dos indios e os desmandos da Primeira 
Andiencia hayiam atingido o auge. Urgia por um co- 
bro a essa situa^ao. Retirou-se entao a presidencia de 
Nuno de Guzman, uma nova Audiencia foi nomeada e 
criado foi o Yice-Reino de Nova Espanha. 

* * * 

A SEGUNDA AUDIfiNCIA 

Embora Carlos I tivesse recebido Fernando Cortez 
com todas as marcas de consideracao e premiado sens 
services com o titulo de Marquez de Oaxaca e outras li- 
beralidades, ainda estava receioso de sua conduta, ra- 
zao por que nao o reconduziu para o governo de Nova 
Espanha nessa grave emergencia, 

Preferiu dar mais forca e pompa e brilho ao gover- 
no, criando o Vice-Reino de Nova Espanha. Para este 
posto foi escolhido D. Antonio de Mendoza, grande fi- 
dalgo e homem de grandes qualidades e virtudes. No- 
meado em 1530, nao veiu imediatamente para o Mexico, 
pois necessilava por em ordem seus negocios, afim de 
poder enfrentar uma longa ausencia de Espanha. Co- 
mo so entrou no exercicio de suas funcoes em 1535 e os 
negocios de Nova Espanha requeressem aten^ao imedia- 
ta, foi nomeada uma Segunda Audiencia, porem seus 

(83) Enrique Ruiz Guinazu — op. cit. — p^g. 71. 
(84) Ibidem — pag. 72. 
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membros foram selecionados com o maior cuidado, re- 
caindo a escolha em> homens de grande saber e probi- 
dade (85). 

Assim, foram nomeados por indica^ao do Bispo de 
Badajoz, em abril de 1530, os quatro novos Ouvidores, 
os licenciados Don Juan de Salmeron, Alonso de Maldo- 
nado, Francisco Ceynos e Don Yasco de Quiroga. Para 
presidir a Real Audiencia nomeou-se Don Sebastian Ra- 
mirez de Fuenleal, entao Bispo de Santo Domingo (86). 

Instalou-se a Audiencia em principios de 1531, em 
um dos palacios de Montezuma, cedido para esse fim 
por Fernando Cortez. A gestao dessa Audiencia foi fe- 
cunda. Normalizou a administracao, refreiou o orgu- 
Iho e o luxo na colonia, e desvelou-se em cuidados com 
a sorte e o tratamento dos indios (87). 

Mas, nao se limitou a isso as providencias da Coroa. 
Carlos I, que havia ficado realmente preocupado e aba- 
lado com a pintura que Ihe fizeram do man tratamento 
dos indios, apesar de suas recomendacoes. resolveu dar 
um golpe de graca na instituicao. 

Fez baixar entao a cedula de 2 de agosto de 1530, 
em que proibia fossem feitos escravos dai por diante, 
fosse por que meio fosse, guerra jusla ou "resgate", 
dev'endo os proprietaries de escravos indios se dirigir 
a Audiencia, afim de matricula-los. Outrossim, todas 
as licencas anteriores dadas pela Coroa ou seus oficiais 
para fazer guerra aos indios ficavam sem efeito no to- 
cante ao poder de cativar e fazer escravos indige- 
nas (88). 

Os protestos contra esta cedula foram gerais. Co- 
lonos e conquistadores, apoiados pelos Cabildos, se di- 
rigiram ao Rei procurando mostrar que isso seria a rui- 
na da terra. Salientavam que a maioria das expedicoes 
eram feitas a expensas proprias e que os expediciona- 
rios adquiriam por sua conta armas, cavalos e supri- 
mentos, Retirada a faculdade de escravizar prisionei- 

(85) Arthur Scott Aiton — Antonio de Mendoza, First Vi- 
ceroy of New Spain — pag. 22; Enrique Ruiz Guiflazu — 
op. cit. — pag. 72. 

(86) Arthur Scott Aiton — op. cit. — pag. 23; Saco — 
op. cit. — Vol. II, — pag. 117; Enrique Ruiz Guinazu — op, 
cit. — pag. 72. 

(87) Enrique Ruiz Guinazu — op. cit. — pag. 73. 
(88) P'rovision de 2 de agosto de 1530 — C. D. I. U. — 

Doc. n.0 17 — Tomo X — p^gs. 38 a 43; Saco —< op. cit. — 
Vol. II — pag. 118; Silvio Zavala — Instituciones Juridicas {op, 
cit.) — pag. 325. 
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ros de guerra para si ou para yende-Ios, como recuperar 
as despesas feitas? Demais, nas guerras, ja que ns solda- 
dos nao mais se interessavam por fazer prisioneiros, de- 
vido a proibicao de escraviza-los, isso redundaria em 
um numero de mortes de indigenas muito elevado. 
Quanto ao "resgate", ressaltavam que os escravos indios 
assim obtidos dos Caciques seriam convertidos ao cris- 
tianismo e abandonariam seus costumes barbaros (89). 

Era Guatemala, por exemplo, a representacao feila 
ao Rei foi muito incisiva, mostrando que a conquista 
ainda nao estava terminada, que se fazia mister conti- 
nuar as guerras, que sem a recompensa do escravo in- 
dio perdedam o entusiasmo, e que proibir o "resgate" 
de indios escravos dos Caciques s'eria causar-lhes muitos 
danos, pelo perigo que estavam de ser sacrificados, alem 
de que poderiam ser doutrinados nas cousas da; fe 
crista (90). 

0 resultado foi a cedula de 20 de julho de 1532 em 
que permitia o "resgate" de indios em Guatemala, con- 
tanto que nao pudessem ser retirados da provincia, e a 
de 19 de marco de 1533, dando permissao para tornar 
escravos os prisioneiros de guerra, desde que tomassem 
todas as precaucoes possiveis, fazendo saber por meio 
de interpretes das boas intencdes dos conquistadores e 
so em caso extreme, ante a repulsa indigena, se Ihe po- 
deria fazer guerra, com todas as suas conseqiiencias 
(91). 

Mas a excecao era so quanto a provincia de Guate- 
mala. As demais continuam entao a fazer pressao jun- 
to ao Rei, insistindo nos prejuizos acarretados para a co- 
lonia e os maleficios que produziam aos proprios indios, 
que poderiam ser doutrinados e ter vida melhor se es- 
cravizados. Ate que, por fim, resolve Carlos I revogar 
a cedula de 1530, como de fato revogou em 1534. 

Assim, pela cedula de 20 de fevereiro de 1534, 
permite novamente a escravizacao de indigenas nas 
guerras justas, assim como o "resgate" de escravos 
indios de seus Senhores. Mas, multiplica as precaucoes 
quanto a justeza das guerras; obriga a matricula de 
indios escravos nos "pueblos" e so estes poderiam ser 

(89) (Silvio Zavala — Colonization {op. cit.) — pag. 60. 
(90) Silvio Zavala — Contribucion a la historia de las 

instituciones coloniales en Guatemala — in Jornadas, n.0 36 — 
pag. 13. 

(91) Silvio Zavala — Ibidem — pigs, 15 e 16. 
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resgatados e contratados; e, o que era novidade e 
constituia uma vitoria da correnfce anti-escravagista, 
proibiu de forma absoluta a escravizacao de mulheres 
e meninos ate a idade de quatorze anos, raesmo que 
tivessem sido aprisionados no decorrer de guerras. 
Neste caso, licenQa era concedida para que as mulheres 
e meninos assim aprisionados servissem nas casas e em 
outros trabalhos, como pessoas livres, assegurando-lhes 
sustento e outras cousas necessarias (92). 

O gov^rno da Segunda Audiencia, sob a presiden- 
cia de Ramirez de Fuenleal, foi de maior proveito para 
a colonia. Termina com a chegada do Primeiro Vice- 
Rei, D. Antonio de Mendoza, em 1535. 

Como tivemos ocasiao de verificar, durante sua 
administracao ocorreu a proibicao da escravizacao dos 
indigenas em guerras ou por via de "resgates" e a lei 
foi cumprida devido, principalmente, a inteireza moral, 
energia e firmeza de seu presidente, D. Ramirez de 
Fuenleal. E tanto o foi assim que conquistadores e 
colonos assediam o Rei e nao o abandonam ate conse- 
guirem, como conseguiram, a revogacao da cedula de 
1530. Entretanto, uma vantagem foi obtida pelos in- 
digenas ao tempo de sua gestao: mulheres e menores 
de quatorze anos conseguiram a sua completa eman- 
cipa^ao. 

:1: * * 

SOB OS PRIMEIROS VICE-REIS 

A liberdade dos escravos indigenas vai se verificar, 
apesar de todos os obstaculos e protestos dos interes- 
sados, sob a gestao dos primeiros Yice-Reis de Nova 
Espanha, 

Don Antonio de Mendoza, o primeiro Yice-Rei, 
chega a colonia em 1535 e, nas instrucoes que recebe, e 
de se destacar o cuidado e a atengao do Rei para a ques- 
tao do bom tratamento e da escravidao dos indigenas. 

(92) "Real provision donde se declara la forma y orden 
gue se ha de guardar en hacer esclavos en la guerra y con 
rescates" — C. D. /. f7. — Doc. n.0 7S — Tomo X — pags. 
192 a 203; Silvio 2avala — Colonizalion (op. cit.) — pag. 60; 
Silvio Zavala — Instituciones Juridicas (op. cit.) — pags. 252 
e 253. 
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Deveria evitar os abuses do dirfeito de fazer escravos em 
guerras e sugerir o que conviesse para que o cativeiro 
e escravizacao dos indios cessasse (93). 

O Vice-Rei procura cumprir as instrucoes recebidas 
e tudo faz para am'enizar a sorte dos indigenas. Mas, 
apesar de tudo, a escravidao continua pesando sobre o 
infeliz povo mexicano. 

A corrente anti-escravagista, de que Las Casas era 
um dos expoentes, nao estava de bracos cruzados. 
Objurgaco'es contra a instituigao chegayam seguidamen- 
te ao Rei. 

Las Casas, entre 1536 e 1537, escreveu o alentado 
tratado "Del unico modo de atraer a todos los pueblos 
a la verdadera religion", em que proscreve as guerras 
e a escravidao dos indigenas e, em 1539, parte para a 
Espanha onde agita a questao na Corte Espanhola. E 
tanto fez que o Rei se decidiu convocar uma Junta, em 
1542, na cidade de Valladolid, para decidir sobre a ma- 
teria, donde resultaram as famosas "Leis Novas" (94). 

Preocupava muito a Coroa a modalidade de se 
fazer escravos indios pela via de "resgate". Sabia-se 
na Corte que os Caciques tinham o costume de fazer e 
tomar por escravos seus suditos com pretextos de so- 
menos importancia, invocando usos tradicionais, e 
vende-los aos espanhois. A partir de 1539, entretanto, 
medidas foram tomadas para evitar que os indios 
comuns -— os macehuales — fossem considerados es- 
cravos e assim "resgatados" pelos espanhois. 

Realmente, por provisao de 31 de Janeiro de 1539, 
determinou a Coroa "que agora ni de aqui adelante, 
ninguno de los dichos caciques ni principales ni otro 
indio alguno puedan hacer ni hagan esclavos indios 
algunos ni los vender ni rescatar a persona alguna, y 
si alguno hicieren, por la presente los damos por libres 
para que hagan de si lo que .quisieren y por bien tuvie- 
ren, sin que por persona alguna les sea puesto en ello 
embargo ni impedimento alguno, por cuanto siendo 
como son nuestros siibditos y vassallos son obligados 

(93) Arthur S. Aiton — op. cit. — pag. 39; Saco — op. 
cit. _ Vol. II — pag. 121. 

(94) Bartolome de Las Casas — Del Unico modo de 
atraer a todos los pueblos a la verdadera religion — Introdu- 
Cao de Lewis Hanke, pag. XVIII; Astrogildo de Mello — op. 
cit. — p^g. 56. 
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en esto a guardar y vivir por las leyes destes nuestros 
reinos" (95). 

Era o golpe de morte nessa fonte de ingresso a 
escravidao dos indigenas. Mas, o direito de fazer es- 
cravos Indies atraves de guerras ficava de pe. 6 bem 
verdade que, de acordo com as ultimas cedulas e reco- 
menda^oes, as precaucoes e cuidados se multiplicaram 
para que nao fossem feitas guerras "injustas". Mas, 
desta ou daquela maneira, com intermitencias ou nao, 
a fonte por essa via continuava a jorrar. 

O proprio Antonio de Mendoza foi obrigado a 
permitir e autorizar a escravidao de indios por esse 
meio. Os indigenas de Nueva Galicia entram em re- 
beliao, que tomou grandes e graves proporcoes. A 
causa foi a escravidao, o mau trato e as crueldades 
dos espanhois, a que se juntou uma causa religiosa: 
um grupo de indigenas do norte, ainda nao conquista- 
do, influi sobre os indios da provincia, induzindo-os a 
abandonar o cristianismo e seguir sua religiao, que Ihes 
daria bens materials, juventude p'erpetua e a quanti- 
dade de mulheres que quizessem, ao inves de uma so 
como prescreviam os frades (96). 

Esta rebeliao, conhecida pelo nome de "Guerra 
Mixton" e que vai durar de 1541 a 1542, so nao deu 
causa a uma insurreicao geral dos nativos devido a 
habilidade militar do Yice-Rei (97). 

Aos indigenas de Nueva Galicia uniram-se as tribos 
s'etentrionais e os chichimecas e, ante as primeiras ma- 
nifestacoes, como o morticinio de espanhois, a profa- 
nacao de imagens e destruicao de mosteiros, a Audien- 
cia de Nova Espanha, em 31 de maio de 1541, a pedido 
dos colonos de Guadalajara, mandou fazer aos suble- 
vados guerra dc fogo e sangue, declarando escravos 
todos os que fossem feitos prisioneiros, com excecao 
apenas das mulheres e meninos de menos de quatorze 
anos (98). 

Vencidos os rebeldes, Antonio de Mendoza nao 
permitiu que os prisioneiros de Nueva Galicia fossem 
escravizados, Nao assim os prisioneiros chichimecas 
que, pelos atrozes delitos cometidos, foram por ele de- 

(95) Silvio Zavala — Contribucion a la historia (op. cit.) 
— pag. 22. 

(96) Arthur S. Aiton — op. cit — p5gs. 140- e 141. 
(97) Ibidem — pag. 137. 
(98) Saco — ,op. cit. — Vol. II — pig. 131. 
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clarados escravos e repartidos entre a sua gente, nao 
obstante a oposicao dos religiosos (99). 

Enquanto isso s'e passava, Las Casas agilava a ques- 
tao junto a Corte. De sens esforcos resultou a convo- 
ca^ao da Junta de Valladolid para decidir o assunto 
em definitivo, conforme fizemos mencao atras, e a 
promulgacao das celebres "Leis Novas" de 1542. 

Essas leis, de que tornaremos a tratar no proximo 
capitulo, ao abordarmos as "encomiendas", proibiam, 
em definitivo, dai por diante, a escravizacao de indi- 
genas, fosse qual fosse o pretexto invocado, nem a ti- 
tulo de guerra, embora de rebeliao, nem de "resgale", 
nem de outra maneira, pois que os indigenas eram vas- 
salos da Coroa de Castela, e como tais deviam ser tra- 
tados (100). 

Dispunham ainda, em outro capitulo, sobre os 
escravos existentes por ocasiao da promulgacao dessas 
leis, mandando que as Audiencias puzessem em liber- 
dade, por processo sumario, aqueles feitos contra a ra- 
zao e o direito e contra as provisoes e instrucoes dadas, 
para o que os Senhores deveriam exibir o titulo que 
os investia legitimamente na posse (101). 

Prevendo ainda a possibilidade de que indios con- 
tinuassem por escravos injustamente, a falta de quern 
os amparasse, determinavam as Audiencias que no- 
meassem procuradores "ad-hoc" para seguir a causa 
pelos indios, e que fossem homens de confianca e di- 
ligencia (102). 

(99) Ibidem — paj?. 132. 
(100) "Ordenamos y mandamos, que de aqui a delante 

por ninguna causa de guerra, ni otra alguna au que sea io 
titulo de rebelion, ni por rescate, ni de otra manera no se 
pueda hazer esclavo Indio alguno, y queremos que sean tra- 
tados como vassallos nuestros de la corona de Castilla, pues 
lo son". — L. O. G. I. — pag. 5, verso da edicjab de 1603. 

(101) "Como avemos mandado proveer que de .aqui ade- 
lantc por ninguna via se hagan los Indios esclavos, ansi en 
los que hasta aqui se ban hecho contra razo y derecho y 
contra las provisiones e instructiones dadas. Ordenamos y 
mandamos que las audiencias, llamadas las partes sin tela de 
juyziq sumaria, y brevemente sola la verdad sabida, los pongan 
en libertad, si las personas q los tuvieren por esclavos, no mos- 
trarem titulo como los tienen y posseen legitimamente" — 
L. O. G. I. — pag. 5, verso da edifao de 1603. 

(102) "Y porque a falta de personas que soliciten lo' 
susodicho, los Indios no qucde por esclavos injustamente. 
Mandamos que las audiencias pogan personas que sigan por 
los Indios esta cauAi, y se paguen de penas de camara, y 
sean hombres de confianga y diligencia", — L. 0. G. I. — pag. 5, 
verso da edigao de 1603. 
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A primeira vista parece que o problema da escra- 
vidao em o Novo Mundo ficava solvido. Proibicao total 
e definitiva de se fazer escravos para o future, sob 
ntenhum pretext©, e revisao de todos os casos injustos, 
pois que os proprietarios de escravos deveriam exibir 
o "justo titulo" ante a Audiencia. 

Mas, assim nao o foi. Discussoes infindaveis e pro- 
blemas foram levantados sobre a forma da aplicagao 
das novas leis. Seria possivel provar, em cada caso, a 
legitima possessao do escravo? Em muitas circunstan- 
cias os primitives donos ja haviam falecido e a prova 
da justeza de uma guerra antiga nao era facil. Como 
fazer? Libertar entao todos os escravos? Las Casas era 
desta opiniao. E, no s'eu Bispado de Chiapa, quis impor 
a total liberdade dos escravos, negando absolvicao a 
quem os possuisse. Outro problema ainda: a quern ca- 
beria o "onus" da prova? Ao indio escravo ou ao seu 
proprietario (103) ? 

Quando o conhecimento desses fatos chegou a Es- 
panha, apressou-se a Coroa em dar remedio a situacao, 
fazendo baixar instrucoes em 20 de fevereiro de 1548, 
revigoradas pela cedula de 28 de outubro do mesmo 
ano. 

Nessas condicoes, d'eterminava que as mulheres de 
qualquer idade e os varoes que ao tempo em que foram 
escravizados tivessem menos de quatorze anos, mesmo 
em guerras de rebeliao, deviam ser declarados livres 
incontinenti. E os indios que tivessem sido feito escra- 
vos em guerra deviam tambem ser postos em liberdade, 
se o possuidor nao provasse que houve o escravo em 
guerra just,a e que se guardou e cumpriu a diligencia 
e a forma requerida, acrescentando ainda que a prova 
deveria recair sobre o possuidor e nao sobre os 
indios (104). 

Tsso explica porque, por essa epoca, muitos pos- 
suidores de escravos, a mingua de titulos justos, deram 
liberdade a seus escravos e trataram de procurar re- 
ceber o preco pago de quem os havia vendido (105). E 
outros que procuram por outros meios frustrar a ques- 
tao, libertando os escravos, porem retendo-os por outros 

(103) Silvio Zavala — Colonization (op. cit.) — pag. 61; 
Silvio Zavala — Contribucion a la historia — {op. cit.), pag. 29. 

(104) Silvio Zavala — Contribucion a la historia — (op. 
cit.) — pag. 28. 

(105) Silvio Zavala — Colonization (opl cit.) — p5g. 62. 
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meios. Assim nos "Documentos Americanos del Ar- 
chivo de Protocolos de Sevilla — Siglo XVI", encon- 
tramos dois documentos que ilustram o assunto. Sao 
duas escrituras datadas ambas de 1 de outubro de 
1549. Na primeira, Alvaro Beltran outorgou escritura 
pela qual "concedia liberdade a Marina Beltran, sua 
escrava, india, natural da provincia de Cubagua, e a 
seus dois filhos, Salvador, de quatro anos e Joao, de 
quinze meses". Na outra, Marina Beltran, natural da 
provincia de Cubagua, escrava liberta de Alvaro Bel- 
tran, "outorga com este contrato de service, dela e de 
seus filhos, libertos tambem, pelo qual se comprome- 
tiam a scrvir-lhe durante quinze anos, sem mais obri- 
gacao do que mante-los e vesti-los" (106). Era a. per- 
petuacao da escravidao porque nada impedia que, ter- 
minado o contrato, fosse ele revigorado pelo mesmo 
prazo ou maior, 

Entretanto, para completar suas providcncias quan- 
to ao problema da escravidao, envia o Rei uma carta 
circular, em 7 de julho de 1550, aos religiosos da Ordem 
de Sao Francisco, em Nova Espanha, fazendo-lhes 
cientes das medidas baixadas e acrescentado que bre- 
vemente seria nomeado um Procurador Geral dos Indies 
para tratar da questao (107). E para que o dito Procu- 
rador tivesse relacao de todos os indios que estivessem 
sob escravidao e pudesse tomar as medidas que se fa- 
ziam mister, obrigando os possuidores a exibir o titulo 
justo, p'edia-lhes, por serem as pessoas mais indicadas 
para isso, pois que conheciam todos os lugares das ln- 
dias, que cientificassem o Procurador Gera! assim no- 
meado de quais os indigenas sob a condicao de escra- 
vos em toda a Nova Espanha e provincias sujeitas a 
sua Audiencia, daqueles que residissem nas casas e em 
services dos espanhois, como os das estancias e minas 
e granjas e fazendas ou em qualquer outra parte, afim 
de que o mesmo pudesse pedir a sua liberdade, se 
fosse o caso (108). 

(106) Documentos americanos del Archivo dc Protocolos 
de Sevilla — Siglo XVI — pag. 223. 

(107) Foi designado para esse cargo em Nova Espanha 
o Dr. Melgarejo, que iniciou suas fun^oes em 1551 — Silvio 
Zavala — Colonization (op. cit.) — pag. 63. 

(108) Torquemada — op. cit. — Vol. Ill — pags. 254 e 
255. 



Interessante e notar que, desde o principio, embora 
se declarasse a liberdade do indigena e a sua condicao 
de vassalo da Coroa de Gastela, foi necessario ceder 
aos imperativos da realidade social e economica, con- 
siderando-se os indios em termos de direito, como 
pessoas menores ou miseraveis, necessitadas de tutela 
e prote^ao juridica (109). Dai a nomeagao de urn Pro- 
curador Geral para tutelar seus interesses. 

Apesar das intencoes e instrucoes reais a escravidao 
continua com os seus frutos em Nova Espanha, pois o 
processo de revisao caminha lerdo, quando nao e pos- 
tergado. Verificamos esse estado de cousas na carta 
que o Doutor Quesada, Ouvidor da Audiencia do Me- 
xico, escreve ao imperador em 30 de outubro de 1550. 
Houve sempre o costume de ferrar os escravos no rosto, 
ante as autoridades, e isso era uma presuncao da legi- 
timidade da escraviza^ao feita. Naturalmente que 
abusos inumeros foram praticados e ferrados foram 
indios com e sem razao. Pois bem, na carta do Dr. 
Quesada, alegava ele, que, ante as determinacoes das 
Leis Novas de 1542 e cedulas de 1548, ao se apresenta- 
rem muitos indios tidos por escravos reclamando liber- 
dade, o corrente era que, se estivessem ferrados, dei- 
xa-los em deposito com os donos, enquanto corria a 
causa, e o comum era terminar ali o pleito e o indio 
ficar peior do que antes pela inimizade do amo pela 
queixa por ele feita (110). 

A Coroa acudiu logo com o remedio. Escreveu-se 
para Mendoza, neste mesmo ano de 1550, carta firmada 
pela Rainha que governava na ausencia de Carlos I, 
reafirmando as medidas sobre a materia e acrescen- 
tando: "si el poseedor no probare que el indio que tiene 
por esclavo fue habido en guerra justa y que se guardo 
y cumplio en ella las diligencias y formas dadas por 
S. M., dallos heis por libres, aunque no se pruebe por 
los indios cosa alguna, por manera que cargueis la pro- 
banza al poseedor e no al indio, aunque eslen herrados 
e tengan cartas de compra e otros titulos los poseedores 
dellos, porque estos tales, por la presuncion que tienen 

(109) Jose Maria Ots Capdequi — Manual de Historia del 
Derecho Espanol en la? India? y del Derecho propiamente 
Indiana — pig. 202. 

(110) Saco — op. cit. — Vol. Ill — pkg. 138. 
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de libertad en su favor, son libres como vasallos de 
S. M." (111). 

Em 5 de dezembro de 1550 chegou ao Mexico o 
2.° Vice-Rei, Don Diego Luis Velasco, com instrucoes no 
mesmo sentido. Mas, de como os processes de revisao 
e libertacao de escravos nao corria celereraente, temos 
a prova no informe ao Rei, datado de 22 de marco de 
1551, do comissario franciscano Frei Francisco de 
Bustamante, acerca das cousas da Guatemala. Aqui 
vamos verificar que o religioso advoga a causa dos 
colonos, queixando-se do Presidente Cerrato, da Au- 
diencia de Guatemala, que, sem grande exame, libertou 
todos os indios, dando um pregao atras de outro. Dizia 
ele que nao era assim que se fazia no Mexico, cuja 
Audiencia empregava uma forma mais cautelosa, de 
maneira que, enquanto em Guatemala se faziam as 
cousas a golpes de martelo, no Mexico se usava uma 
lima surda, porem com maiores proveitos (112). 

Mas, se e verdade que, no Mexico, os pleitos cor- 
reram vagarosamente a principio, mais tarde, na de- 
cada seguinte imediata a 1550, quando se notou que a 
Coroa se inclinava cada vez mais pela emancipacao 
geral, o julgamento dos casos acelerou-se, com uma 
visao mais liberal a favor dos indigenas. Os ultimos 
casos de libertacao de escravos indios, aparecidos ante 
a Audiencia datam de 1561 e, de acordo com os rela- 
torios enviados ao Rei p'elo Doutor Melgarejo, o Pro- 
curador Geral dos Indios, sabe-se hoje que foram li- 
bertados no Mexico tres mil cento e cinqiienta escravos 
mais ou menos (113). 

Os escravos indios foram objeto, entre os espanhois, 
dos mais variados contratos e transacoes. Examinando 
o "Indice y extractos de los Protocolos del Archive de 
Notarias de Mexico", publicado pelo "Colegio de Me- 
xico", em que foram resenhados apenas os documentos 
compreendidos nos registros de um unico "escribano". 

(111) Silvio Zavala — Instituciones Juridicas — op. cit. 
— pags. 255 e 256. 

(112) Silvio Zavala — Contribucion a la historia — op. 
cit. — pags. 34, 35 e 36. 

(113) E. N. E. — Documento n.0 494 bis — 10 de feverei- 
ro de 1561 — Tomo IX (1560-1563) — p&gs. 102 a 106; Silvio 
Zavala — Colonization — op. cit. — pag, 63, 



- 54 - 

Juan Fernanctez del Castillo, entre 1525 e 1528, vamos 
encontrar toda a sorte de negocios e ajustes tendo por 
objeto o escravo indigena, permitindo-nos uma visao 
m'elhor da instituicao, assim como uma vista de olhos 
sobre as condicoes da colonia por essa epoca. 

Vamos, pois, respigar apenas, dentre a massa de 
documentos coligidos e publicados, os mais tipicos de 
cada especie de transacao. 

Iniciando nossa resenha com a mais simples das 
transacoes, compra e uenda, e selecionando alguns dos 
documentos, destacamos a venda de cem escravos in- 
dios de ambos os sexos, compreendidos entre os qua- 
torze e trinta anos, pelo preco de quatrocentos pesos 
de ouro (114); a de uma escrava india, de idade de 
vinte anos, escrava de boa guerra, pelo preco de cem 
pesos de ouro (115) e a venda de uma forja de ferreiro 
com seus pertences e tres escravos indios, pelo preco 
de trezentos pesos de ouro, dos quais cento e quarenta 
em um cavalo castanho, selado e com freio, e os cento 
e sessenta restantes em ouro (116). 

Do exame desses documentos depreende-se a di- 
versidade do preco dos escravos; mas, pela perquiricao 
de dezenas de outros documentos em condujoes iden- 
ticas, podemos concluir que o preco medio do escravo 
nessa epoca, variava entre trinta e quarenta pesos de 
ouro. Porem o ultimo documento que citamos nos da 
uma ideia melhor de seu valor pela comparacao com 
outras utilidades, pois ja sabemos que um cavalo, se- 
lado e com freio, custava cerca de cento e quarenta 

(114) "Lope de Saavedra, estante en Tenustitan, vende a 
Miguel de Ibarra, mercader, tambien estante en dicha cxudad, 
cien esclavos indios de ambos sexos. comprendidos entre los 
catorce y los treinta anos, por precio de 400 pesos de oro". 
Documento n.0 900 — 27 de dezembro d© 1527 — L P. A. N. — 
pag. 213. 

(115) "...vende a... una esclava India, llamada Catali- 
na, de edade de veinte anos, poco mas o menos,... vendida 
como esclava de buena guerra, en 100 pesos de oro" — Doc^ 
n.0 1084 — 12 de fevereiro de 1528 — I. P. A. N. — pag. 248. 

(116) "...vende a... una fragua de herrero con sus 
fuelles,... y tres esclavos, dos naturales d© Catan, que ban 
nombre, el uno Miseual, y el otro Jorjico, y el otro es natural 
de Guatimala, que ha nombre Hiscayn, en 300 pesos de oro, 
de los cuales recibe 140 pesos en un caballo castano, ensillado 
y enfrenado y los 160 restantes en oro". — Doc. n.0 1373, de 
30 de maio de 1528. — I. P. A. N. — p^g. 295. 
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pesos de ouro. Mas, outros documentos, mais adiantc 
citados, nos darao uma ideia melhor e mais perfeita. 

Ainda alguns documentos, referentes a compra e 
venda, desta vez porem com risco do comprador. Se- 
paramos dois, mais tipicos. Em um deles deparamos 
com a venda de uma escrava india, com umas letras 
no rosto que dizem "Gallardo", que se encontra fugida, 
venda inteiramente a risco do comprador, pois que se 
a escrava nao aparecer o vendedor a nada ficava obri- 
gado, pelo preco de dezesete pesos de ouro, recebido 
em uma arroba de fruta, metade crislalizada e metade 
em calda (117). Aqui encontramos ja outro elemento 
de comparacao para fixar o valor do preco do escravo 

■e notamos que era corrente ferrar-se os escravos no 
rosto. 

O outro documento e mais interessante. 0 vende- 
dor das escravas as vende por preco baixo, por te-las 
por perdidas e acreditar que o comprador aceita o 
risco. fiste, que era "escribano" publico em outra cida- 
de, sabia em razao de seu oficio onde estava uma das 
escravas, jurando entretanto tudo ignorar. O vendedor 
quando descobre a fraude outorga poderes a um ter- 
ceiro para cobrar e receber a dita escrava india, em 
maos de quern estiver, apesar da venda (118). 

(117) "...vende a... una esclava yndia, que ha nombre 
Salinilla, herrada con el hierro del Rey e con unas letras en 
el rrostro que dizen "Gallardo", la qual anda huyda' y ausen- 
tada de mi poder, la qual vos vendo a vuestro rriesgo, que 
si no pareciere, que no sea obligado a cosa alguna, por preco 
e contia de diez e siete pesos..., los quales yo de vos rrecebi 
en una arrova de fruta, la mitad de almendra confitada e 1'a 
mitad de confites". — Doc. n.0 104 — 3 de oufubro de 1525 — 
I. P. A. N. — pag. 50'. 

(118) "Toribio de Camargo, estante en Tenustitan, declara 
que... trayendo conmigo dos esclavas, la una que ha nombre 
Vxto e la otra que ha nombre Ghana,... se me quedaron huy- 
das las dichas esclavas... E agora, podra aver quinze dias, 
que vino a esta dicha gibdad de Tenuxtitan1 Juan Paez, escri- 
bano publico de la dicha cibdad de Santiago, e le di poder 
conplido... para que cobrase las dichas dos esclavas para sy 
mesmo, por las quales me did finco pesos, diziendo el dicho 
Juan Paez no saber delas, e asy lo juro a Dios... e agora yo 
soy inforraado que por ante el dicho Juan Paez... la dicha 
yndia Vxto fuel deposytada en el dicho Mancio de Herrera,... 
en lo qual yo fui engafiado por el dicho Juan Paez em mucha 
cantidad... Po'r ende... otorgo todo mi poder a... para 
que pueda cobrar del dicho Mancio de Herrera o del dicho 
Juan Paez... la dicha esclava Vxto". — Doc. n.0 467 — 30 
de marco de 1527 — /. P. A. N. — pag. 128. 
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Oulro tipo encontrado e o de constituicao de so- 
ciedade, seja para aquisicao de escravos nos mercados 
de Nova Espanha e revenda com lucres (119), seja 
sociedade em que o capital fornecido e constituido em 
parte por escravos. Quanto a este ultimo tipo sao por 
dezenas os documeutos e se referem a exploracao de 
minas, granjas, fen-arias, etc. (120). Ha tambem exem- 
plos de sociedade, com socios de industria, em que um 
fornece o capital necessario e indios e o outro apenas 
o s'eu trabalho (121). 

Encontramos ainda um contrato de presfacao de 
servicos com obrigacao de fornecimento de indios es- 
cravos para ajuda. Contratam-se os servicos de um 
tratador de porcos residente em Tenustitan para Ira- 
balhar em "pueblo" naturalmente distante, garantin- 
do-se um quarto do que o gado suino reproduzir e 
assegurando-se o fornecimento de indios para auxilio 
e o de uma escrava india da terra. 0 documento nao 
explica, mas, naturalmente, esta ultima para servicos 
caseiros, ou quica, para servir de concubina (122). 

Uma modalidade interessante que deparamos foi 
a d'e hipoteca. Para garantia de uma divida resultante 
de uma liquidacao de sociedade o devedor hipoteca 

(119) "...para poder rresgatar de los tiangues desta 
Nueva Espana ^iento e finquenta esclavos hombres e muje- 
res... los quales dichos esclavos que asy se rresgataren... 
depues de herradosf. .. los venda por los mejores pres?ios que 
pudiere por ellos aver e hallar..." — Doc. n.0 399 — 25 a 
27 de fevereiro de 1527 — I. P. A. N. — pag. 113. 

(120) "...pactan una compania, por tiempo de un ano, 
para coger oro... en la que el primero pone 100 y, si fuere 
preciso, hasta 200 esclavos indios... comprometiendose el se- 
gundo a mantenerlos... partiendose los beneficios por mitad 
entre los dos companeros". — Doc. n.® 12'59 — 20 de abril de 
1528' — /. P. A. N. — pag. 274. 

(121) ". . . constituyen una compania, por tiempo de un 
ano, en la cual, el primero aporta una fragua de herreria con 
quatro esclavos maestros del oficio... y 20 esclavos indios, 
machos y hembras,... comprometiendose... por su parte, a 
trabajar por mi persona en el dicho oficio de herrero... re- 
partiendose por mitad los beneficios ". — Doc. n.0 1702 — 19 
de outubro de 1528 — I. P. A. N. — pag. 354. 

(122) "Gonzalo Hernandez de los Santos, estante en Te- 
nustitan, se compromete con... a servirle como porquero en 
su pueblo de Copetayuca en el cuidado de 300 cabezas de 
puercos, machos y hembras, recebiendo a cambio su sustento 
y los indios que hubiere menester para .ayudarlo, asx como el 
cuarto de todo lo que el dicho ganado multiplicase,... y ade- 
mas una esclava india de la tierra ". —. Doc. n.0 432 — 14 de 
margo de 1527 — /, P. A. 2V. — pag. 120. 
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duzentos escravos indios, que estao colhendo ouro, com 
suas ferramentas (123). 

Outro documento interessante e o que trata de 
leqado de uma escrava a uma outra escrava que se 
liberta, nomeando-a ainda herdeira de sens bens mo- 
veis (124). 

Separamos ainda outro documento, que trata de 
penhor sobre escravos 'e aqui ha a ressaltar que o pe- 
nhor e dado para evitar uma execu^ao de sentenca 
passada em favor do conquistador do Mexico, Fernando 
Cortez. Afim de impedir uma execucao em sua pessoa 
ou prisao por dividas, o devedor da como penhor da 
divida, urn cavalo, as casas de pedra em que vive, cem 
escravos e quinhentas ou seiscentas cabecas de gado 
suino (125). 

O celebre D. Nuno de Guzman, governador de 
Panuco e pr'esidente da Primeira Audiencia do Mexico, 
tambem aparece em nossa resenha, contratando a per- 
muta de sessenta escravos, homens e mulheres, por 
quinze cabecas de eguas, virite ovelhas e vinte be- 
zerros (126). 

(123) "...reconoce deber a... 700 pesos de oro, que le 
debia por liquidacion de una compania... Para responder del 
pago, el citado.. . obliga e hipoteca 200 esclaros indios, con 
sus bateas y herramientas, que se hallaban cogiendo oro en las 
minas de Zacatuba y Chiapas". — Doc. n.0 1112 — 21 de fe- 
vereiro de 1528 — I. P. A. N. — pag. 248. 

(124) "Testamento de... en el que dispone:... devuelve 
la libertad, desde el dia de su muerte, a Leonor, esclava, por 
sus muchos y buenos servigios, y porque es cristiana, legdndole 
una esclava de la tierra, tambien llamada Leonor, y nombran- 
dola heredera de sus bienes muebles, questan en mi casa de la 
puerta adentro". — Doc. n.0 1125 —• 28 de fevereiro de 1528 
— /. P. A. N. — pag. 250. 

(125) "Hernando de Torres... reconoce deber al senor 
Hernan Cortes, gobernador que fu4 de NUeva Espafia, 800 
pesos de oro, en virtud de sentencia que en su contra habia 
obtenido. . . Para evitar la ejecucion en su persona o prision 
por deudas, garantiza el cumplimiento de esta... com los 
seguintes empehos: un caballo overo, las casas de piedra en 
que vivia, 100 esclavos, 10 mas, 10 menos,... y 500 6 600 
cabezas de ganado de puerco". — Doc. n.0 1467 — 4 de se- 
tembro de 1528 — P. A. N. — pag. 312. 

(126) "... otorga poder a favor de Diego Gonzalez y 
Torquemada, secretario del senor Nufio de Guzman, gober- 
nador de Panuco, para que ambos a dos pudieran pactar cierta 
contratacion con el dicho gobernador, sobre rrazon de sesenta 
esclavos, hombres y mujeres, la mitad machos y la mitad hen- 
bras,... por rrazon que por ellos yo le tengo de dar quynze 
cabe?as de yeguas, y veynte ovejas y veynte becerros". — Doc. 
n.o 1287 — 27 de abril de 1528 — /. P. A. N, — pag, 279. 



- 58 - 

Continuando a perquirigao encontramos uma infi- 
nidade de documentos ainda, tendo por objeto outras 
transaco'es com escravos indios, como sejam cobrancos, 
confissoes de divides, cessdo de direitos e outras (127). 

As relacoes cntre os colonos espanhois e os indi- 
genas de Nova Espanha eram, naturalmente, as de um 
povo conquistador frente a outro conquistado. Havia 
opressao e essa opressao, e obvio, era mas acentuad i 
e maior quanto ao escravo indio. 

Essas relacoes nao eram, entretanto, as que Las 
Casas estadeava em seus escritos, em que, para defen- 
der os indigenas, acentuava as cores ja de per si negras 
do tratamento. Nao eram tais, como generalizava o 
chamado apostolo das Indias, a ponto de se divertirem 
os espanhois em apostas para verificar quern deles 
conseguia de um so golpe abrir um indigena pelo meio 
ou cortar-Ihe a cabeca, Ou ainda que, por diversao, 
arrancassem os filhos dos bracos das maes e Ihes re- 
bentassem as cabecas contra os rochedos, fatos esses, 
denunciados por Las Casas, que criaram a celebre 
"leyenda negra" (128). 

Mas, a verdade e que os espanhois, no seu objetivo 
de enriquecerem-se e o mais rapidamente possivel, 
exploravam desapiedadamente os indigenas e, princi- 
palmente, os escravos indios. Houve casos, citados pe- 
los cronistas e testemunhas da epoca, em que mulhe- 
res, obrigadas a trabalhar no transporte de cargas, nas 
minas, matavam os filhos que traziam aos peitos, 
porque nao podiam com eles e com as cargas. Outras 
mantinham relacoes com homens que nao fossem de 
sua ra^a, para evitar que seus filhos sofressem, pois 
os "mestizos" estavam isentos de trabalhar nas minas. 
Ainda o Bispo Zumarraga testemunhava estar deter- 
minado pelos "principales" indigenas que, entre eles 
os indios, nenhum tivesse participacao com sua mulher, 
para nao gerarem uma progenie de escravos (129). 

(127) Documentos n.0 218, 464, 1545, al6m de muitos ou- 
tros — I.. P. A. N. — pags. 75, 128 e 325. 

(128) Romulo D. Carbia — Historia de la Leyenda negra 
Hispano Americana — pag. 36. 

(129) Jose Maria Ots Capdequi — Instituciones sociales 
de la America Espanola en el periodo Colonial — pags. 217 
e 219, 
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Para por cobro a essas situagoes e outras e que 
a Coroa, repetida e reiteradamente, insistia atraves de 
leis, cedulas e provisoes, no bom tratamento dos indi- 
genas. Embora isso nao fosse conseguido totalmente, 
verificaram-se conquistas nesse sentido e, uma delas, 
inegavelmente, foi a extincao da escravidao. 

★ * ★ 

A compulsao ao trabalho, atraves da escravidao, 
era aplicada em todas as atividades consideradas ne- 
cessarias a colonia. Os indigenas escravizados presta- 
vam, assim, "services pessoais" aos espanhois nos mais 
variados trabalhos., Nas obras publicas, nas minas, nos 
conventos, nos services domesticos e nas lavouras dos 
espanhois, lavouras que eram a principal fonte de ma- 
nutemjao do colono espanhol. 





CAPiTULO III 

INSTITUTO DAS "ENCOMIENDAS" 

"... un derecho conccdido por merce 
Real a los benemeritos de las Indias, para 
percibir, y cobrar para si los tributes de los 
Indios, 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 
Indios en lo espiritual, y temporal, y de ha- 
bitar, y defender las Provincias, donde fueren 
encomendados, y hacer de cumplir todo esto, 
omenage, 6 juramento particular". 

Solorzano Pf.reira, "Polltica Indiana" 





O INSTITUTO DAS "ENCOMIENDAS" 

Ao lado da escravidao surge em terras de America 
um outro institute — o das " encomiendas" — para re- 
gularizar o problema da "mdo de obra" das empresas 
agricolas e mineiras., 

No inicio da colonizacao, ao tempo de Colombo, 
foram os indigenas obrigados a entregar, como tribute, 
certa quantidade de ouro ou de algodao. Como nao 
houvesse na Ilha Espanhola ouro suficiente para sa- 
tisfazer as exigencias, alguns Caciques pediram a Co- 
lombo que substituisse a entrega do ouro por uma par- 
te de suas colheitas e um Cacique houve, Guarionex, 
que sugeriu ainda, em comutacao do tnbuto, traba- 
Ihassem os indios nas herdades dos espanhois, como 
ja o faziam em beneficio de seus proprios Caciques (130}. 

Dai ao costume, instituido pelo proprio Colombo, 
de dar-se terras aos colonos e com elas indios com a 
obrigacao de cultiva-las em beneficio dos favorecidos, 
foi um passo. Mas a essas praticas se opuseram desde 
logo os Rcis Catolicos, que desejavam garantir aos 
indigenas plena liberdade e justos salaries pelo sen 
trabalho. Nessas condicoes foram dadas instrucoes 
a Nicolas de Ovando, que devia substituir Bobadilla — 
o acorrentador de Colombo — no governo da Ilba 
Espanhola. 

A generosa intencao dos Monarcas catolicos. en- 
tretanto, nao pode ser cumprida. Os indios. escarmen- 
lados com o tratamento anterior dos espanhois, que 
os exploravam, ao se saberem livres, fogem ao trato 
dos colonos e recusam qualquer especie de tra- 
balho (131). 

(130) Edward G. Bourne — Spain in America — pag. 206; 
Silvio Zavala — La Encomienda Indiana — pag. 1; Astrogildo 
do Melo — op. cit pags. 13 e 14. 

(131) Astrogildo de Mello — op. cit. — pag. 14. 
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A informagao de Ovando nesse sentido, Sua Ma- 
gestade a Rainha Isabel voltou de sua decisao. Manteve 
o principio da liberdade dos indios, declarando-os 
"pessoas livres", mas, em 20 de dezembro de 1503, au- 
torizou Ovando a obriga-los ao trabalho, onde fosse 
necessario — nas minas, granjas e edificios — me- 
diante, porem, o pagamento de salaries justos (132). 

Para cumprimento disso vao buscar os espanhois 
um institute existente em Castela ao tempo da recon- 
quista crista, porem ja em franco declinio. Referimo- 
nos ao institute das "encomiendas". 

Em Espanha as "encomiendas" consistiam em con- 
cessoes de cidades, castelos, terras e vassalos a fidalgos 
ou Ordens Militares, para recompensar os services 
prestados na guerra contra os mouros. A concessao 
envolvia jurisdicao sobre o povo e territories cedidos 
e os que recebiam a "encomienda" fixavam os tributes 
e os servicos devidos pelos habitantes de sua concessao, 
porem estavam na obrigacao de manter um certo nu- 
mero de lan^as para o service militar, deviam sustentar 
os curas das igrejas e dar esmolas aos necessita- 
dos (133). 

Aqui, na America, porem, o institute individuali- 
zou-se, tomou personalidade e carater diferentes. 0 
meio diverse impos caracteristicas proprias, 

Assim, pela "encomienda" um grupo de indios, com 
seus proprios caciques, fica submetido a autoridade de 
um espanhol, que tomava entao o nome de "encomen- 
dero". feste ficava com o direito de beneficiar-se com 
os "servicos pessoais" dos indios, contraindo ao mesmo 
tempo a obrigacao de proteger esses indigenas que as- 
sim Ihe ficavam encomendados e cuidar de sua instru- 
cao religiosa por intermedio de religiosos que foram 

(132) Antonio de Leon — T rat ado de las C on firm ac iones 
Reales — Parte I, Capituto I, fls. 3 — pag, 37 da edi^ao fac- 
-similada; Silvio Zavala — Los Trabajadores Antillanos en el 
siglo XVI — in Revista de Historia de America — n.0 3, setem- 
bro de 193S — pag. 63; Astrogildo de Mello — op. cit. — 
pag. 15, 

(133) Robert S. Chamberlain — Castilian Background* 
of the Repartimiento — Encomienda — pags. 34 e 39; Astro- 
gildo de Mello — op, cit. — pag. 17 e 18. 
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chamados "curas doclrineros". Para com o Rei, o "en- 
comendero" contraia o compromisso de prestar servi- 
90 militar a cavalo, quando lire fosse requerido (134). 

Resolvia-se assim o problema da mao de ohra por 
urn sistema de compulsdo ao trabalho. E apesar da 
intencao real, nao se cogitou de remunerar tal traba- 
lho, pois os indios de "encomienda" eram considerados 
vassalos da Coroa ou dos "encomenderos" e como tais 
obrigados a pagar tributes, sendo que os "servicos 
pessoais" eram computados como parte deste tribulo. 
Nao esquecamos, entretanto, que alem dos indios de 
"encomienda" e sem confundir-se com eles, prestando 
tambem "servicos pessoais" onde fossem requeridos, 
existiam os indios legalmtente considerados escravos 
por guerra ou por resgate. A distincao entre ambos 
eslava em que os ultimos eram objeto de transacoes e 
nao podiam constituir peculio. No fundo, porem, 
quanto ao regime de trabalho, a distincao era nula, 
pois que uns e outros eram compelidos as mesmas 
fainas e servicos e com os mesmos vexames e a mesma 
exploragao (135). 

♦ ♦ * 

AS ENCOMIENDAS EM NOVA ESPANHA 

Nas conquistas, conforme a tradicao, eram distri- 
buidos entre capitaes e soldados, bem moveis e cativos, 
segundo a importancia e mterecimento de cada um. 
Nao assim os bens imoveis, que eram considerados 
publicos e nao suscetiveis de partigao. 

Os conquistadores espanhois em terras de America, 
que aqui se arraigaram, pretend'eram mais do que a 
sua parte no saque e cativos de guerra. Pretenderam 
os chefes os "Senhorios" de tipo europeu e os soldados 
e povoadores instituicjoes como as "encomiendas" e ou- 
tras, capazes de resolver o problema economico por 

(134) J. M. Ots Capdequi — El Estado Espanol en las 
Indias — p^g. 28; Astrogildo de Mello — op. cit. — pAg. 16'. 

(135) Silvio Zavala — Encomienda Indiana — op cit. — 
pigs. 2 e 6. 
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meio dos indigenas, pois os trabalhos dos campos, da 
criagao de gado, das constru?6es, nas minas e outros 
nao eram realizados pelos colonos diretamente (136). 

A politica centralizadora e absoluta dos monarcas 
de Espanha nao permitia a constitui^ao de "Senhorios" 
nos moldes medievais, com a cna<jao de uma nobreza 
forte e independente. Assim, a Coroa reagiu sempre a 
todas as tentativas nesse sentido e se excepcionalmente 
concedeu "Senhorios", ,como no caso de Cortez, o fez 
com grandes restri^oes, sem dar-lhcs jurisdigao, pois 
os indigenas eram precipuamente vassalos de Sua Ma- 
gestade e so a ela deviam obediencia. 

Porem, como sem o apoio do trabalho indigena a 
colonizacao nao prosperava, fez a Coroa merces de 
"encomiendas" a conquistadores e povoadores, como 
recompensa pelos servicos prestados. 

Pela epoca da conquista do Mexico, entretanto, tais 
tinham sido a opressao e a exploracao dos indios nas 
Antilhas e tais os protestos levant,ados, que Carlos I 
mandou reunir uma "Junta" de letrados, teologos e ju- 
ristas para debater a raateria. 

Do parecer contrario as "encomiendas" fez expe- 
dir a Cedula Real de 20 de junho de 1523, em a qual se 
proibia fossem os indios repartidos ou encomendados. 
E nesse sentido foram despachadas instru?6es para 
Fernando Cortez (137). 

Mas Cortez, conquistada a Nova Espanha, de acor- 
do com os processes habituais, distribuiu entre os seus 
soldados ouro e indios cativos, reservando o quinto 
para o Rei, e implantou as "encomiendas" (138). 

Recebidas as instru^oes, datadas de 26 de junho de 
1523 (139), nas quais o Rei proibia que se "encomen- 

(136) Silvio Zavala — Instituciones Jurfdicas — op. cit. 
— pAg. 261. 

(137) Antonio de Leoni — op. cit. — Parte I, Capitulo I, 
fls. 3 verso e 4 — pags. 38 e 39 da edigao facsimilada. 

(138) Silvio Zavala — Encomienda Indiana — op. cit. — 
pag. 40. 

(139) "Instrucciones que se dieron a Hernando Cortes, 
Gobernador y Capitan General de Nueva Espafia, tocante i la 
poblacion y pacificacidn de aquella tierra y tratamiento y 
conversion de sus naturales" — C. D. I. U. — Doc. n.0 50 — 26 
de junho de 1523 — Torao IX — pigs, 167 a 181. 
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dasse" os indios, pois os mesmos tinham sido criados 
"livres" por Deus Nosso S'enhor, Cortez aplicou a ce- 
lebre formula "obedega-se, mais ndo se cumpro", usual 
entre os conquistadores e altos funcionarios, quando 
Ihes parecia que as cedulas e instrucoes reals nao eram 
exequlveis. 

Escreve enlao ao Rei, em 15 de outubro de 1524, 
declarando que nao linha cumprido a medida porque 
os espanhois, aqui, nao tinham "outros generos de pro- 
veitos", nem maneiras de viver, senao "pela ajuda que 
fecebem dos naturals" e que, alem do mais, com as 
"encomiendas", os Indios se livravam do cativeiro em 
que os sujellavam seus antigos Senhores. Acrescenta 
ainda, em sua carta, que, dada a experiencia que tinha, 
pois residira durante muitos anos nas ilhas anterior- 
mente descobertas pelos espanhois e em contato com 
seus indigenas, tomara providencias afim de que, em 
Nova Espanha, nao se repetissem os maus tratos e a 
explorayao dos indios que tantos danos haviam la oca- 
sionado, para o que fizera baixar diversas "ordenanzas" 
que submetia a aprova^ao do Rei (140). 

Tendo sido refor^adas as opinioes de Cortez a res- 
peito das "encomiendas" por um parecer dos religiosos 
dominicanos e franciscanos inteiramente favoravel ao 
seu ponto de vista, condescende a Coroa, passando a 
admitir a possibilidade de se repartirem "encomien- 
das" entre conquistadores e colonos (141). Nessas cou- 
di?6es sao as instrucoes dadas ao Licenciado Luis 
Ponce de Ledn, enviado a Nova Espanha como "juiz 
de residencia". Ponce de Leon d'everia estudar a meihor 
fdrmula para que fossem convertidos os indigenas a 
"nossa santa fe catolica" e se Ihe parecesse que o me- 
ihor meio seria a "encomrenda", que ficassem os indios 
"encomendados da maneira porque agora o estao e 
sirvam aos espanhois" (142). 

(140) Silvio Zavala — Encomienda Indiana — op cit   
p4g. 47. 

(141) Ibidem — pAg, 53. 
(142) "Instmccipnes dadas al Licenciado Luiz Ponce de 

Leon, juez de residencias de la Nueva Espafia, en que se trata 
sobre la manera de encomendar los Indios y de prohibir y 
reglamentar los juegos y otras materias — Toledo 4 de No- 
viembre 1525- — C. D. I. U. — Doc. n.° 64 — Tomo IX — 
p6gs. 214 a 226. 



Ponce de Leon morre logo em segnida, nao po- 
dendo dar cumprimeritio as instru^oes que recebera. 
Mas o movimento em favor das "encomiendas" conti- 
nua na colonia e em Espanha, onde os pareceres favo- 
raveis se multiplicavam predispondo a Coroa. Assim, 
a provisao de 17 de novembro de 1526 ja permitia as 
"encomiendas", pois, dizia a provisao, "parecendo aos 
religiosos e clerigos que para que os ditos indios se 
apartem de sens vicios e em especial do delito nefandn 
de comer carne humana e para serem instruidos e en- 
sinados nos bons usos e costumes e em nossa fe e dou- 
trina crista, convem e e necessario que se encomendem 
aos cristaos para que Ihes sirvam como pessoas li- 
vres" (143). 

Nesse sentido foram as insfrucoes dadas a Primei- 
ra Audiencia, em 1528, que devia. mediante certas con- 
dicoes, dar indios em "encomiendas" a pessoas que Ihes 
parecesse trata-Ios bem. todas as vezes que vagassem 
"encomiendas" por morte de encomenderos ou por ou- 
tros motivos (144). 

Os abusos dessa Pnmeira Audiencia em dar e tirar 
indios aos espanhois foram tais e os protestos levan- 
tados de tal ordem, que o "Conselho Real", reunido em 
Barcelona, conclui que "daqui por diante nao se deve 
encomendar indios e que todas as "encomiendas" ou- 
torgadas devem ser abolidas". A vista deste parecer, 
Carlos I determina, em 1530, em instrucao secreta para 
a Segunda Audiencia de Nova Espanha, afim de evitar 
protestos e tumultos, que paulatinamenfe e a medida 
que fossem vagando as "encomiendas", puzessem os 
indios em liberdade e sob a protecao de funcionarios 
especiais — os Corregidores —, providencia que nao foi 
possivel executar (145). 

As "encomiendas" continuavam e continuariam e, 
com elas, a compulsao do indio ao trabalho. Aqui se 
faz precise ressaltar a posicao da Coroa espanbola para 

(143> "Real Provision dada por D. Carlos, que dispone 
y trata la orden que antiguamente se tenia en los descuhri- 
micntos y poblaciones que se hacian en Indias, y en el bucn 
tratamiento de sus naturales — Granada, 17 noviembre 1526" 
— C. D. L U. — Doc. n.° 81 — Torao IX — pags. 268 a 280. 

(144) Astrogildo de Mello — op. cit. — p&g. 20. 
(145) Ibidem ~ pAgs. 20 e 21. 
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explicar suas aparentes corvtradi?5es. 0 Rei encontra- 
va-se comprimido, e precisava hamionizar da melhor 
maneira possivel, entre a sua consciencia, que exigia 
a liberdade do indio, as necessidades economicas dos 
colonos, que clamavam pelas "encomiendas", a sua so- 
berania e politica centralizadora e a necessidade de in- 
gressos fiscais. Dai o sfeu apelo constante a "Juntas" 
de letrados, juristas e tedlogos e as suas decisoes num 
ou noutro sentido. Dai, sens constantes recuos e tran- 
sigencias. 

Em 1535, por exemplo, a atitude da Coroa parece 
retornar aos interesses dos conquistadores e povoado- 
res. Nas instrucoes dadas a D. Antonio de Mendoza. 
1.° Vice-Rei de Nova Espanha, ja nao se falava em 
abolir as encomiendas (146). E como insistissem os 
colonos pela perpetuidade das "encomiendas", fez ex- 
pedir a cedula de 26 de maio de 1536, na qual provia 
a chamada "sucessao por duas vidas", isto e, garanlia 
o gozo das "encomiendas" aos filhos dos encomende- 
ros (147). 

Pela cedula acima citada, de 26 de maio de 1536, 
procurava ainda a Coroa controlar as "encomiendas", 
determinando os tributos devidos pelos indigenas. As- 
sim, providenciava para que as autoridades fixass'em 
tributos justos, dentro das possibilidades dos indigenas, 
de forma que pudessem pagar a Coroa e aos encomen- 
deros sem grandes vexames. Mais ainda: tais tributos 
deviam ser "de las cosas que ellos tienen o crian e 
nazen en sus tierras y comarcas, por manera que no se 
les imponga cosa que havicndola de pagar sea causa 
de su perdicion" (148). 

Como se ve, os indigenas deviam tributos ao Rei e 
aos encomenderos. A estes, era a regra, como parte do 
tribute, deviam "servicos pessoais" que eram prestados 

(14t>) Arthur S. Alton — op. cit. — pags. 37 c 42. 
(147) "Provision general y sobrecarta rlella que inanda 

que niucrto el primer encomendero, se haga encomienda a su 
hijo de los Indios que su padre tenia, y no teniendo hijos a 
su muger — Madrid, Mayo 26, Ano de 1536". — C. D. I. 11. — 
Doc. n.0 129 — Tomo X — pags. 322 a 329. 

(14S) Ibidem — pags. 322 a 329. 
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aqui e ali, principalmente nas minas e granjas e la- 
vouras dos espanhois^ Isso dava margem a grandes ex- 
ploragoes e abuses por parte dos encomend'eros e, na- 
turalmente, a protestos dos eclesiasticos contra dsse 
estado de cousa. 

Entretanto, D. Antonio de Mendoza, ante as ins- 
tru?6es recebidas, achava-sle em dificuldades. De fa to, 
ele devia providenciar para que as rendas reais au- 
mentassem e, ao mesmo tempo, para converter e pro- 
tegee os indigenas. Duas cousas que nao podiam ser 
feitas ao mesmo tempo. Os recursos economicos do 
pais estavam baseados no trabalho indigena e, se ele 
baixasse leis extremas dificultando lal trabalho, isso 
seria a ruina das rendas reais. Procurou Mendoza re- 
solver o dilema permitindo "servicos pessoais" com 
restri^oes e sob supervisao das autoridades (149). 

Mas os abuses eram insanaveis. Aos protestos e 
queixas reiteradas resolve o Rei convocar uma nova 
"Junta" de juristas e teologos, para tratar do assunto, 
e o resultado foram as "Leis Novas" de 1542, que abo- 
liram as "encomiendas". 

♦ » * 

AS "LEIS NOVAS" E SUA REVOGACAO 

Com as queixas contra o mau tratamento dos 
indios chega a Espanha Las Casas, o defensor inteme- 
rato dos indigenas. Corria o ano de 1539. Don Garcia 
de Loayasa, Cardeal e Arcebispo de Sevilha e Presi- 
dente do Conselho das tndias, fiado na grande expe- 
riencia de Las Casas em os negocios das Indias, pe- 
de-lhe que se deixe ficar em Espanha, pois sens avisos 
seriam de grande import^ncia (150), 

(149) Antonio de Mendoza — "Relacion sobre los ser- 
vi^ios personales que facian los Indios en aquellas provyn- 
cias" — Mexico, 1537 — in Arthur S. Aiton — op, cit. — 
pig. 85. 

(150) Antonio de Leon — op. cit. — Parte I, Capitulo II, 
fls. 7 — pag. 45 da edigao facsimilada; Arthur S. Aiton — ops. 
cit, — pAg. 95. 
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Convocada uma "Junta", neste ano de 1539, para 
tratar de varias questoes das Indias, e em particular 
do bom tratamento de seus naturals, esteve ela reuni- 
da ate 1542. E sendo inquerido Las Casas sobre a ma- 
teria, apresentou um memorial com "dezesseis remd- 
dios", dos quais o oitavo, que tratava das "encomien- 
das", recomendava fossem elas abolidas e todos os 
indios incorporados a Real Coroa (151). 

0 ponto de vista de Las Casas 6 finalmente aceito, 
nao obstante o parecer contrario de varios dos grandes 
personagens que integravam a "Junta" (152). E Car- 
los I, a quern tal solu^ao era de agrado, assinou em 
1542, as chamadas "Leis Novas" para o governo das 
tndias, nas quais, entre muitas outras medidas, se abo- 
liam as "encomiendas", pois se revogava a lei da su- 
cessao por duas vidas e ^e proibia dai por diante a 
provisao de novas "encomiendas", devendo voltar para 
a Coroa as que se vagassem (153). 

Oulro ponto importante dessas "Leis Novas" era 
o referente a supressao dos "servicos pessoais". As 
"encomiendas" se reduziam assim ao recebimento pelo 
encomendero apenas dos tributes devidos pelos indi- 
genas e ficavam proibidos de "se servirem deles" (154), 
isto 6, suprimidos ficavam os "servicos pessoais" dos 
indigenas, 

Facil e imaginar-se a reagao dos colonos, sabeu- 
do-se, como sabemos, que as "encomiendas" eram a 
recompensa mais desejada pelos conquisladores e po- 
voadores. No Peru sucederam-se revoltas que ocasiona- 

(151) Bartolomeu de Las Casas — "Oenvres" de Don 
BartMlemi de Las Casas, accompagnees de notes historiques 
par J. A. Llorente — op. cit. — Tomo I — pags. 1(55 e 166; 
Antonio de Leon — op. cit. — Parte I, Capitulo 11, fls. 7, verso 
— pag. 46 da edi^ao facsimilada. 

(152) Antonio de Leon — op. cit. — Parte I, Capitulo II, 
fls. 0 — pag. 49 da edi?ab facsimilada- Arthur Helps — op. 
cit. — Vol. IV, pag. 102. 

(153) Roger Bigelow Merriman — The Rise of the Spa- 
nish Empire — Vol. Ill — pdg. 661; Antonio de Leon — op. 
cit, — Parte I, Capitulo II, fls, 9 — p4g. 49 da edi?a#o facsi- 
milada; Astrogildo de Mello — op. cit. — pag.. 62. 

(154) "Por manera que Jos Espanoles, no tcngan mano 
ni entrada con los Indios, ni poder ni mando alguno, ni se 
sirvan dellos por via .de Naboria, ni en otra manera algiina, 
en poca ni en mucha cantidad ni ayan mas del gozar de su 
tributo" — L. 0. G. I. — pag. 26 da edigao facsimilada. 



- 72 - 

ram a morte de Blasco Nunez Vela, encarregado de 
executar as "novas leis" (155). 

Em Nova Espanha chegou Tello de Sandoval, "juiz 
de residencia", encarregado de verificar a administra- 
(jao de D. Antonio de Mendoza e, ao mesmo tempo, exe- 
cutar as "Leis Novas". O ambiente estava carregado a 
siia chegada e ele, prudentemente, de acordo com Men- 
doza e o Bispo Zumarraga, adiou a execugao das prin- 
cipais leis — abolicao das "encomiendas" e supressao 
dos services pessoais" — evitando dessa maneira a re- 
peticao dos fatos e acontecinrentos do Peru (156). 

Todos em Nova Espanha, colonos, clerigos, autori- 
dades, estavam de acordo nas dificuldades de se exe- 
cutar tais leis, no concernente as "encomiendas". Tello 
de Sandoval abriu um inquerito, onde foram ouVi- 
das as personalidades mais em evidencia na colonia, 
pronunciando-se todos a favor das "encomiendas". As- 
sim se manifestaram tanto os dominicanos, como os 
franciscanos e agostinianos de Nova Espanha e mais 
Gomes Maraver, Bispo de Nova Galicia, Juan de Zarate, 
Bispo de Oaxaca, Frei Domingo de Betanzos, domini- 
cano, amigo pessoal de Las Casas, e o proprio Vice-Rei, 
D. Antonio de Mendoza (157). 

Procuradores dos colonos partem para Espanha, em 
1544, para pedir ao Rei a imediata suspensao das "No- 
vas Leis" e a perpetuidade para as encomiendas. Le- 
vavam eles recomendaQoes e pareceres dos maiores 
da terra, inclusive uma carta do Vice-Rei e um relatorio 
de Tello de Sandoval, explicando porque havia sus- 
pendido as "Leis Novas" e as razoes de sua imprati- 
cahilidade, segundo sua opiniao. Em carla 6 parte, 
dizia ele ao Rei: 

"A terra esta alterada e triste, e nao aparece dinhei- 
ro porque os negocios se paralizaram. Cada um guarda 
o que tern e nada vende... Dizem que nestes navios 

(155) Astrogildo de Mello — op. cit. — pdg. 64. 
(156) Antonio de Leon — op. cit. — Parte I, Capttulo 

IIII, fls. 16 — pag. 63 da edi?iifo facsimilada; Arthur S. Aiton 
— op. cit. — pag. 97. 

(157) Lesley Byrd Simpson — The encomienda in New 
Spain — pags. 167, 168 e 181; Silvio Zavala — Encomienda 
Indiana — op. cit. — pags. 103 a 107; Arthur Aiton — op. cit: 
— pdg. 97. 
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se irao mais de seiscentas pessoas e muitas delas casa- 
das, com suas mulheres e filhos" (158). 

Finalniente conseguiram os procuradores avistar o 
Rei na cidade de Malinas, e este, ateudendo as razees 
expendidas, mandou suspender das "Leis Novas" a exe- 
cugao da parte que proibia a sucessao nas "encomien- 
das"T Uma nova provisao foi expedida em 20 de ou- 
tubro de 1545 e voltou a vigorar a antiga lei de suces- 
sao por duas vidas (159). 

Mais uma vez, nao obstante o carrier absoluto de 
scu governo, Carlos I teve de ceder, ante a realidade 
social e economica das colonias. Mas, nao perdia de 
vista os interesses de sua politica, que o inclinavam a 
protegee os indigenas, transigindo apenas no estrita- 
mente necessario. 

Assim, nao modificou as "Leis Novas" no concer- 
nente a supressao dos "servigos pessoais". ftstes con- 
tinuavam suprimidos, mas, como os colonos continuas- 
sem a se servir dos indigenas, como antigamente, sem 
restrigoes e abusivamente, baixou a Coroa uma nova 
cedula, em 22 de fevereiro de 1549, na qual revigorava 
aquela disposicao, proibindo os "servigos pessoais" das 
"encomiendas" fosse por via de "tributacao" on por 
"comutacao", em lugar de tributes (160). 

A lei e cumprida, nao obstante a resistencia dos 
encomenderos, e dai por diante as "encomiendas" tor- 
nam-se um institute so para coletar tributes, com ex- 
clusao dos "servigos pessoais". 

* * * 

(ISS1) Lesley B. Simpson — Encomienda — op. r.it. —• 
pig. 174; Silvio Zavala — Encomienda Indiana — op. cit. — 
pig. 102; Astrogildo de Mello — oip. cit. — pag. 65; Arthur S. 
Aiton — op. cit. — pag. 98. 

(159) Antonio de Leon — op. cit. — Parte I, Capitulo 
IIII, fls. 16 — pag. 63 da edi^ao facsimilada; Silvio Zavala — 
Encomienda Indiana — op. cit. — pag. Ill; Astrogildo de 
Mello — op. cit. — pag. 21; Arthur S. Aiton — op. cit. — 
p^g. 99. 

(1.60) Recopilacion de Leyes de los Reinos de Indias — 
Libro VI, Titulo XII, Ley I; !Fray Juan de Torquemada — op. 
cit. — Vol. Ill, pag. 255; Lesley B. Simpson — Encomienda — 
op. cit. — pig. 181; Silvio Zavala — Encomienda Indiana — 
op. cit. — pag. 115. 
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SITUACAO GERAL DAS ENCOMIENDAS 

a) Encomiendas e propriedade territorial 

de encarecer o fato de que as "encomi'endas" nao 
davam, em absoluto, aos sens possuidores a propriedade 
da terra onde estavam localizadas. 

As doacoes de terras em Nova Espanha se haviam 
desenvolvido independentemente das "encomiendas". 
As concessoes territorials ficavam a cargo do Cabildo, 
enquanto as das "encomiendas" ficavam em maos do 
Vice-Rei, Audiencia on Governador, de forma que a 
diferenca de jurisdicao confirmava a distingao intrin- 
seca dos titulos (161). 

Doacoes de terras e "encomiendas" eram duas ins- 
tifui^oes diferentes e estas ultimas, como acentuamos, 
nao davam a propriedade da terra. As provas nesse 
sentido sao inumeras. Os proprios "encomenderos" 
bem sabiam que sens titulos de "encomienda" nao Ihes 
outorgavam propriedade territorial, tanto que acorriam 
aos Cabildos pedindo "merces de terras" para cria^ao 
de gado ou para fazer semeaduras, fora e dentro de 
suas "encomiendas" (162). 

De que assim realnrente o era, vamos encontrar 
provas em varias cedulas expedidas pela Coroa sobre 
o assunto. Assim, em 1538, a pedido do Conselho da 
Vila de San Cristobal de los Llanos de Chiapa, Carlos I 
mandou expedir uma cedula, na qual garantia aos en- 
comenderos a propriedade das "vinhas, parreiras e ou- 
tros generos de arvores plantadas" dentro dos limites 
de suas "encomiendas", desde que nao fossem em ter- 
ras e herdades de propriedade dos indios ou contra sua 
vontade e sem paga-las. Dispunha mais que se as "enco- 
miendas" fossem removidas, o seu sucessor ficava na 
obrigagao de compra-las (163). Em 1546, outra cedula 
mandava ao Vice-Rei de Nova Espanha que nao per- 

(161) — Silvio Zavala — De encomiendas y Propiedad 
Territorial en algnnas Regiones de la America EspcAola — 
pdfr 20. 

(162) Silvio Zavala — De Encomiendas y Propiedad — 
op. cit. — pag. 20, 

(163) Silvio Zavala — Contribuicion a la historia — op, 
cit. — pdg. 56. 
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mitissfe aos encomenderos se apropriassem das terras 
dos indios encomendados que nao pudessem pagar 
seus tribulos 'e que as terras de indios mortos sem her- 
deiros deviam caber ^ Coroa e nao aos encomende- 
ros (164). 

Em 1618, ainda outra lei proibia aos encomenderos 
construir ou possuir casa, rancho on celeiro nas vilas 
de suas "encomiendas", condigao impossivel de se im- 
por a um proprietario de terras (165). 

Assim, em Nova Espanha, a propriedade da terra 
nao estava compreendida dentro do titulo das "enco- 
miendas". Dentro dos limites de uma "encomienda" 
poder-se-ia encontrar terras pertencentes aos indigenas, 
coletiva ou individualmente, terras pertencentes a Co- 
roa e terras adquiridas pelo proprio encomendero por 
titulo diferente do seu de "encomienda", ou de outros 
espanhdis, nao encomenderos (166). 

Isso e importante porque demonstra, como bera o 
acentua Silvio Zavala em seus trabalhos, que as "ha- 
ciendas" do Mexico dos seculos XVIII e XIX nao se 
basearam nas "encomiendas" e sim em "merces de 
terras", contrariamente ao que afirmam autores mo- 
dernos, inclusive Eyler N, Simpson^ em sua obra, va- 
liosa sob outros aspectos, "The Ejido" (167). 

* * * 

b) Tributos de encomiendas 

Os tributos eram devidos unicamente ao Rei. Mas, 
desde o principio, para recompensar conquistadores e 
povoadores, cedia a Coroa parte desses tributos em fa- 
vor de particulares, como o era, no caso das "enco- 
miendas". 

Assim o encomendero recebia os tributos a titulo 
de cessao, percebendo-os em nome e em lugar da Coroa, 
sendo portanto um mero usufrutudrio. 

(164) Silvio Zavala — Colonization (op. cit.) — pati- 
nas 81 e 82. 

(165) F. A. Kirkpatrick — The Landless Encomienda — 
in The Hispanic American Historical Review — Novcmbro, 1942 
— Vol. XXII, n.o 4 — pjlig. 768. 

(166) Silvio Zavala — Colonization — op. cit. — pag. 83. 
(167) Ibidem — p^g. 83; Eyler N. Simpson — The Eji- 

do, Mexico's way out — p&gs, 9 a 11. 
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E para evitar maiores abuses tratou a Coroa de 
fixar o montante dos tributes, providenciando para que 
fossem moderados 'e dentro das possibilidades dos in- 
digenas. Assim, pela cedula de 26 de male de 1536, 
que promulgava a sucessao nas "encomiendas" per 
duas vidas, recomendava o Rei as autoridades a fixacao 
dos tributes nas diversas vilas e "encomiendas", levan- 
do em consideragao o numero de habitantes, a quali- 
dade da terra e os tributes que os naturais eslavam 
acostumados a pagar a sens antigos Senhores. Tais 
tributes deviam ser pages em produtos da terra ou em 
cria^ao, afim de nao sobrecarregar os indigenas. De- 
terminado o montante e a natureza dos tributes, de- 
viam as autoridades deixar uma copia com o Cacique 
ou Principal, avisando-lhe por meio de interprete do 
seu cont'eudo e das penas que incorreriam os que qui- 
zessem cobrar a mais do estipulado (168). 

Em 1543, afim de completar as "Leis Novas", tra- 
tou-se outra vez da fixacao dos tributos a serem pagos 
pelos indios. Determinou-se que o tributo devia ser me- 
nor que o pago na epoca pre-hispanica, e as Audiencias 
deviam em livro anotar os diversos "pueblos", sens po- 
voadores e o montante dos tributos, dando uma copia 
firmada aos Caciques e outra ao coletor (169). 

Os tributos eram devidos imicamente ao Rei. Mas, 
ao encomendero ou a Coroa, conforme pertencesse a 
vila a uma "encomienda" ou a Sua Magestade. 0 res- 
tate devia custear as despesas de administracao, a 
manutengao da Igreja e o pagamenlo dos salaries dos 
Caciques, ifcstes, em virtude de sua posicao, assim como 
os Indios "alcaides" e "regidores", eleitos anualmente 
em cada vila, estavam isentos do pagamento de tributos. 

Nao podemos, ainda, deixar de fazer referencia as 
taxas cobradas pela Coroa sobre as "encomiendas". 
Eram impostos diversos, para sustento das "frotas", pa- 
gamento de salaries ao Conselho das Indias e outros, 
que diminuiam bem o valor economico da "encomien- 
da" (170). 

Havia uma idade legal para o pagamento dos tri- 
butos e esta ia, geralmente, dos dezoito aos cinqiienta 

(168) C. D. /. U. — Doc. n.0 129 — 26 de maio de 1526. 
Tomo X — pags. 322 a 329. 

(169) Silvio Zavala — Encomienda Indiana — op. ext. — 
pag. 99. 

(170)' Sitvio Zavala — Colonization — op. cit. — pags. 
88, 89 e 91. 



- 77 - 

anos. Para o seculo XVII, Chester L. Guthrie aponta 
a idade de vinte a sessenta anos. Nao obstante, na des- 
cricao da viagem que fez a Nova Espanha, em 1625, 
Tomas Gage diz que so estavam isentos do pagamento 
de tributos os debeis e enfermos que nao podiam Ira- 
balhar e os que tivessem atingido a idade de setenta 
anos. Acrescentava ainda que os espanhois obrigayam 
a que se casassem todos os indigenas a idade de quinze 
anos, afim de aumentar o importe dos tributos. Para 
esse fim nao se pejavam ate de forgar ao casamento 
indios com a idade de doze e treze anos, se ihes pare- 
ciam bem proporcionados e vigorosos, sob fundamento 
"nisi malitia suppleat aetatem" (171). 

As "encomiendas" eram inalienaveis, isto e, nao 
podiam os povos encomendados ser vendidos on cedi- 
dos, mesmo por doacao on por outro titulo ou causa e 
sob nenhum fundamento. E bem assim os tributos de 
"encomiendas", cujos direitos nao podia o encomende- 
ro ceder a terceiros (172). Isso nao impedia, entretan- 
to, qne se fizessem transa^oes as mais variadas na base 
dos povos encomendados e dos tributos que deviam. 

Examinando o "Indice de los Protocolos del Archivo 
de Notarias de Mexico", de que fizemos mencao no ca- 
pitulo precedente, vamos encontrar diversos exemplos 
nesse sentido. 

Tomando ao acaso, da grande massa de documen- 
tos examinados, alguns deles, encontramos diversos 
mandates autorizando a cobran^a dos tributos devidos 
pelos indios. Assim deparamos com uma autorizacao 
para que o raandatario possa andar e estar nos povos 
encomendados, asim como para receber deles todo o eu- 
ro e roupa e milho e outras cousas quaisquer, que sao 
obrigados a pagar em razao de tribute (173); outro do- 

(171) Chester L. Guthrie — Colonial Economy in Se-, 
ventccnth Century. Mexico City —- in Revisfa de Historia de 
America — n.0 7, dezembro de 1939. pag. 132; Nueva Relaciort 
que contiene los viages de Tomas Gage en la Nueva Espaha 
— Tomo Segundo — pags. 107 e 126. 

(172) Silvio Zavala — Colonization — op. cit. — pag. 91; 
Silvio Zavala — Encomienda Indiana — op. cit. — p^g. 126. 

(173) "Poder- . . espegialmcnfe para pue por mi e en mi 
nombre pueda andar e estar... en los pueblos e caciques que 
yo tengo encomendados,... e rresgebir e cobrar dellos e de 
los caciques c senores e naturales dellos todo el oro e rropa 
e raayz e otras cosas qualesquier que me son obligados de 
pagar del tributo que me ban de dar..." — Documento n.0 72 
— 19 de setcmbro de 1525 — I. P. .4. N. — pig. 42. 
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cumento ha que da poderes ao mandatario para ter em 
sua guarda e administracao todos os indios que o ou- 
torgante possuia e tinha encomendados e deles cobrar 
trihutos (174); outro ainda em qufe se outorga poderes 
para se encarregar dos "pueblos" e Caciques encomenda- 
dos e receber e cobrar todos os tributes a que estao obri- 
gados a dar e pagar (175). 

De se acentuar sao os exemplos que encontramos, 
em que se evidencia a pratica existente de se pagar par- 
te dos tributes com escravos indigenas e de que falamos 
no capitulo anterior (pag. 32). Achamos, nessas condi- 
goes, docunrentos em que se nomeia mandatario para 
sacar de "pueblos encomendados" todos os escravos, 
ouro, roupas, milho e mantimentos que sao obrigados 
a dar (176); um outro em que se outorga pod'er para co- 
brar de "pueblo encomendado" todo o tribute que sao 
obrigados a dar e pagar, assim como ouro, mantas, pra- 
ta, milho , escravos e outras cousas (177) e outros mais 
existem nas mesmas condi^oes, 

Outro tipo de transa^ao que encontramos e o de so- 
ciedade na base de povos encomendados. Verificamos 
aqui que as "encomiendas" funcionavam por vezes co- 
mo fator equivalente ao Capital de hoje em dia. As- 
sim, entre outros, ha um documento em que se contrata 
sociedade, pelo prazo de dois anos, para colher ouro nas 
minas de Oaxaca, em que um dos sdcios deveria contri- 

(174) "... confierc poder a su criado Francisco MAr- 
quez..., pudiendo tener en su guarda y administracidn todos 
los indios de que el otorgante era duefio y tenia encomendados 
en la Villa Rica y cobrar de ellos los trihutos". — Doc. n.0 

330 — 3 de fevereiro de 1527 — /. P. A. N. — pAg. 100, 
(175) "... otorgan poder a... para que pudieran tener 

cargo de nuestros pueblos e cafiques e yndios e esclavos que 
tenemos e encomendados, y rregibir e cobrar... todo el tri- 
buto que estAu obligados a dar e pagari..." — Doc. n." 82^ — 
24 de outubro de 1527 — I. PA A. N. — pAg. 197. 

(176) "... nombra por su mandatario a... para que 
pueda demandar e rrecaudar... de los pueblos., que me 
estAn encomendados... e sacar e saque dellos... todos los 
esclavos, oro e rropas e mahiz e otras cosas e mantenimien- 
tos que me sou obligados a me dar, como a seflor dellos..." 
— Doc. n.0 16 — 17 de agosto de 1525 — I.P.A.N. — pAg. 28. 

(177) "...otorga poder a... para que pueda thener... 
en su poder e guarda e administracidn el pueblo que yo tengo 
encomendado. . . e cobrar de los yndios. .. todo el tribute que 
me son obligados a dar e pagar, asy oro como mantas e plata 
e mays e esclavos e otras cosas..." — Doc. n." 392 — 21 de 
fevereiro de 1527 — I. P. A. N. — pig- 112- 
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buir com 60 escravos indios. 240 cabe^as de gado suino. 
e os "pueblos" indios que tinha encomendados em Nova 
Espanha (178). Outro exemplo de sociedade, para ex- 
plorar minas, vamos encontrar em document© em que 
um dos socios deve entrar com 70 escravos indios, um 
"pu'eblo" de indios que tinha em "encomienda" e sen 
prdprio trabalho (179). Ainda outro exemplo de socie- 
dade, e este interessante, porque um dos socios deveria 
entrar com um "pueblo" que tinha em "encomienda" 
e o outro devia residir la, fazer com que os indios se- 
meassem milho e outras sementes e finalmente cobrar 
todo o ouro, prata, escravos, roupa, milho e outras cou- 
sas que sao obngados a dar como tributo. Do conven- 
cionado o dono da "encomienda" deveria ter a setima 
parte do todo e o outro "seis partes" de alguma cousa 
que nao podemos perceber porque a transcri^ao do docu- 
mento para nesse ponto (180). Neste documento hd 
tambem a alusao ao pagamento de escravos, como par- 
te do tributo. 

Do exame dos documentos acima e dos demais exis- 
tentes depreende-se a pratica do fomecimento pelos in- 
digenas, como tributo, de ouro, prata, roupas, milho e as 
vezes tambem escravos. Advertimos, no entanto, que 
tais documentos sao do period© de 1524 a 1528, em one 
ainda nao havia a fixacao dos tributes com moderagao 
e de acordo com os recursos dos "pueblos", como deter- 
minou a Coroa pelas cedulas de 1536 e 1543, a que ja fi- 
zemos referencias. 

(178) "Francisco de Grijalva y Juan Gonzalez,... hacen 
contrato de compawa, por tiempo de dos anos, para coger 
oro en las minas de Oaxaca, aportando el priraero 60 esclavos 
indios... y ademds los pueblos de indios que tenia encomen- 
dados em Nueva Espafia..." — Doc. n.0 1.024 — 18 de Ja- 
neiro de 1528 — I. R A. N. — pag. 233. 

(179) "Compama entre... y... para explotar minas en... 
poniendo el primero 70 esclavos indios... y el pneLlo de 
indios. .. que tenia en encomienda, y su propio trabajo, y el 
otro la mitad del pueblo..." — Doc. n.0 1058 — 6 de feve- 
reiro de 1528 — I. P. A. N. — p^g. 239. 

(180) "... entra a partido com el doctor... por tiempo 
de um afio. para que... este y rresyda en el pueblo de... 
que me esti encomendado... e alii cobrar... del seftor e 
naturales... todo el oro e plata y esclavos y rropa e mayz e 
otras cosas... que os son obligados a os dar el tributo, e asy- 
mismo hazer a los dichos yndios que sienbrcn el mayz e las 
otras semillas que suelen senbrau... Por lo cual yo... aya e 
Ilebe el seteno de todo ello e bos el dicho dotor ayais las seys 
partes..." — Doc. n.0 1341 — 13 de rnaio de 1528 — l.A.P.N. 
— p&g. 289. 
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Apenas para dar uma ideia apontemos o fato de 
que em 1560 havia em Nova Espanlia oitocentas vilas 
pagando tributes, sendo 480 a encomenderos, pois que 
eram de "encomienda" e 320 diretamente a Coroa. Ain- 
da, d'e acordo com estimativa feita por Lopez de Velas- 
co, havia nas Indias, em 1574, um total de 3.700 "repar- 
timientos" pertencentes a Coroa e a encomenderos, com 
um total de 1.500.000 indios tributaries, sem contar os 
outros membros de suas familias (181). 

* * * 

c) Encomiendas no Chile 

Embora nosso trabalho se atenha a Nova Espanha, 
ao estudar o instituto das "encomiendas" nao podemos 
deixar de fazer referencia as "encomiendas" do Chile 
porque elas fugiram a regra gerah 

Apesar de todas as leis restritivas aos direitos dos 
encomenderos, apesar das reiteradas afirma<;oes sobre 
a "liberdade dos indios", no Chile os Monarcas foram 
obrigados a transigir. Assim, as "encomiendas" fo- 
ram abolidas; tornaram a vigorar; os "services pesso- 
ais" das "encomiendas" foram suprimidos; e no Chile 
os encomenderos nao tornaram conhecimento. 

Porque esse regime de excecao? 
A explicacao esta em que os indigenas de Nova Es- 

panha, por exemplo, possuiam cultura mais adiantada 
que a dos terriveis "araucanos" do Chile e os costumes 
pre-hispanicos facilitavam a implantacao das "enco- 
miendas". No Chile os encomenderos precisavam obri- 
gar os indigenas pela forca, para que fossem pagos com 
sen "trabalho pessoal", pois, bem sabiam que os "arau- 
canos" nao Ihes entregariam de bom grado o tributo que 
deviam. 

O "servico forgado" dos indigenas foi proibido por 
inumeras cedulas reais. Mas, nao era possivel atende- 
las porque sem elc as "encomiendas" seriam letra mor- 
ta no Chile, pois os tributos nunca poderiam ser co- 
brados. 

A vista disso, todo o empenho dos governadores se 
reduzia a obter dos encomenderos um regime de traba- 
lho para os indigenas o menos duro possivel, proporcio- 

(181) ZavaJa — Colonization — op. cit. — pags. 89 e 90. 



nando-lhes os elementos necessaries para a vida e dou- 
trinando-os na fe catolica (182). 

Assim, esses governadores decretavam "tasas", com 
a finalidade de favorecer os naturais chilenos. "tasas" 
que eram verdadeiras leis de cardter social. 

Dessas "tasas" destacam-se, pelo seu alto espirito 
de benemerencia em favor dos indigenas, as de Santil- 
Idn, Pedro de Villagra, Martin Ruyz de Gamhoa, Alon- 
so de Ribera, as do Principe de Esquilache e a de Laso 
de la Vega. 

Porem, a oposicao dos encomenderos era tal que fi- 
cavam, por assim dizcr, s'em aplicacao. Ate que Sua 
Magestade, por fim, ordenou, em 14 de abril de 1633, a 
supressao denlro do prazo de seis mes'es dos "services 
pessoais" for^ados e a substitui(?ao por um tribute, page 
em frutos da terra (183). 

0 governador, Don Francisco Laso de la Vega, pro- 
mulgou entao a "tasa" de 16 de abril de 1635, em deze- 
sete artigos, cujos principais sao os seguintes: 

Todos os indigenas estabelecidos, tanto em suas 
proprias reduQo'es, como em propriedades dos espa- 
nhois, seriam dai por diante tratados como os demais 
vassalos do R'ei, devendo, porem, pagar a seus encomen- 
deros um tribute anualmente. 

6sse tribute consistiria em dinheiro, sebo, gado 
maior ou menor, trigo, milho, lentilhas, legumes e 
galinhas. 

No entanto, os indigenas poderiam pagar seu tribu- 
to em salaries, se assim o preferissem e o declarassem 
ante os Corregidores. 

Ficavam tamb&n autorizados a alugar seus servi- 
ces. N'esse caso deveriam preferir seus proprios enco- 
menderos durante todo o tempo necessario para pagar 
o tributo e mais o que estavam obrigados a entregar ao 
"doctrinero", corregidor e protetor. 

Cumpridas essas obrigacoes, poderiam alugar seus 
services a qualquer pessoa, cuja prop iedade nao dis- 
tasse mais de quatro leguas do povoado ou fazenda onde 
residiam. 

Ncsta "ordenanza" havia ainda numerosas prescri- 
Coes destinadas a protegee os naturais contra as cruel- 
dades dos seus encomenderos, o que prova a realidade 

(182) Domingo Amundtegui Sotar — La Sociedade de 
Satiago en el siglo XV// — pag. 23. 

(183) Amun^tegui Solar — op. cit. — pdg, 38. 
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das mesmas. Assim, se proibia, debaixo de penas seve- 
ras, o trabalho dos indigenas durante a noite, domingos 
e dias de festas e se cominavam castigos aos espanhdis 
que despojassem os indigenas de sens trajes em troca de 
alguma recompensa e aos que Ih'es vendessem vinho on 
pagassem sens services com bebidas alcoolicas (184). 

Essa "tasa", nao obstante a porta aberta que deixa- 
va para abuses, que foram a regra, com a faculdade da- 
da aos indigenas de alugar seus servicos aos 'encomen- 
deros, deu margem a protestos por parte dos colonos, 
tendo o Cabildo de Santiago e o de Concepcion dela 
apelado para o Rei. 

As razoes, por exemplo, invocadas pelo Cabildo de 
Concepcion, sao interessantes e refletem o estado de ani- 
mo dos colonos, assim como a maneira habitual de tra- 
tar os indigenas. Alegava, assim, o Cabildo, entre outras 
cousas: 

As "encomiendas" do sul sao tao pouco numerosas 
que o pagamento dos tributos em dinheiro e em especie 
nao bastaria para o sustento das famllias, sendo impres- 
cindivel o trabalho do indigena. 

O "trabalho obrigatorio" dos indigenas aproveitava 
nao so aos civis como aos militares das fronteiras. que 
^ecebiam suas provisoes das fazendas de Concepcidn, e 
assim nao deveria ser abolido. 

0 saldrio de dois reales por dia, pago em prata e em 
vestidos era exccssivo e impossivel dc executar, pois na- 
quela regiao havia falta de moeda. 

Nao convinha, de forma alguma, proibir a venda de 
vinhos aos indigenas, porque "su mayor honra.eran las 
borracheras, i la paga ordinaria en los casamientos, vic- 
torias, mortuorios, venta de sus hijas i compras de muje- 
res. I si se les quitaban las borracheras, se irian al ene- 
migo; porque todos su tratos i contratos los tenian redu- 
cidos a eso, i por el vino estaban entre espanoles". 

Tambem nao convinha dar facilidades aos naturais 
para que voltassem para seus "pueblos", porque isso se- 
ria a ruina das fazendas, nas quais cessaria o cultivo 
por falta de trabalhadores. 

As liberdades concedidas aos natives, em vez de be- 
neficia-los, os alentariam em suas revollas e conclui- 
riam por produzir a ruina das cidades (185). 

(184) Domingp Amunategui Solar — Las encomiendas 
de indigenas en Chile — Vol. II — pags. 17 a 20. 

(185) Amun&tegui Solar — Las encomiendas de indige- 
nas — op. cit. — Vol. II — pags. 21 e 22. 
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I>essas alega^oes do Cabildo podemos inferir as con- 
digoes e habitos da colonia, como a falta de dinheiro 
amoedado, a necessidade imperiosa do trabalho dos in- 
dios para as fazendas ou seja a "encomienda" de "servi- 
ces pessoais" como base da vida econ6mica da regiao, 
Mais ainda: os habitos dos indigenas, as revoltas pen6- 
dicas, a venda de suas filhas e compra, de suas mulheres 
c a explora^ao que os espanhois faziam de sua inclinacao 
para as "borracheras", que era um dos artificios usados 
para rete-los nas fazendas, exploracao essa com tais re- 
sultados compensadores que, na iminencia de perde-Ios, 
eles protestavam. 

No entanto, a "tasa" de Laso de la Vega continuou 
em vigor, mas com apoucados resultados. Tanto assim 
que, em 19 de mar^o de 1639, o Ouvidor Don Pedro Gu- 
tierrez de Lugo escrevia ao Rei, dizendo que a "ordenan- 
za" era obedecida pelos pobres, nao pelos ricos e podero- 
sos, que se valiam dos "services pessoais" dos tristes na- 
tives, tratando-os pouco mais ou menos como se fossem 
escravos, sem pagar-lhes o baixo pre^o de seu suor e tra- 
balho (186). 

Como se ve, havia o sincero proposito da monarquia 
espanhola de protegee amplamente os indigenas do Chi- 
le, masesbarrava sem pre ante a forga do costume e o es- 
tado semi-selvagem dos indigenas do pais. 

* * * 

d) "Encomendados" e " Encomen tleros'' 

Os indigenas, em Nova Espanha, em geral nao se re- 
belaram ante o regime das "encomiendas". Aceitaram- 
no e apesar dos vexames procufaram pagar seus tributos, 
em ouro, em especie ou em "services pessoais". ver- 
dade e precisamos levar em conta, que havia dois elemen- 
tos a contrapor quaisquer veleidades de revoltas. Um 
era a f6r<;a militar dos espanhdis e o outro, muito mais 
eficaz, a nosso ver, era o costume anterior, pelo qual pa- 
gavam tributos e prestavam "servigos pessoais" a sens 
Senhores, como procuramos evidenciar na primeira par- 
te deste trabalho. 

As rela^oes entre os indios encomendados e seus en- 
comenderos variavam de lugar a lugar e de acordo com 
a maior ou menor severidade e firmeza das autoridades. 

(186) Ibidem — pig. 23. 
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A regra, porem, eram os abuses freqiientes e a ex- 
plora^ao dos indigenas, com oposigao sempre de ecle- 
siasticos e autoridades compenetradas de seus deve- 
dores. 

de se salientar, ainda, que os encomenderos nao 
constituiara uma verdadeira classe social (187). De 
fato, os que podiam pretender as "encomiendas" eram, 
na explica^ao detalhada de Antonio de Leon (188), os 
descobndores, conquistadores, povoadores, pacificado- 
res e seus descendentes. Todos, naturalmente, nao per- 
tenciam a mesma classe social e a "encomienda", so por 
si, nao determinava o estatuto social do individuo (189). 

Assim, dentro dos limites fixados, encomenderos 
poderiam ser nobres e plebeus, ricos e pobres. Porem, 
ricos e pobres, nobres e plebeus agiam frente aos indios 
de "encomiendas" da mesma forma, explorando-os in- 
tensamente. 

A Coroa, no entanto, mantinha vigilancia sobre a vi- 
da economica e social dos "pueblos de encomiendas". A 
Justiga era aplicada por representantes seus e nao por 
encomenderos. Chegou a criar ate uma Corte Suprema 
para os casos indigenas, o "Juzgado de Indios", que re- 
cebia as queixas dos indigenas em grau de apela^ao e 
rigorosamente procurava fazer justi?a, minorando as- 
sim as situafoes criadas pelos encomenderos. 

* * 

Temos evidenciado em nosso trabalho e e quase um 
truismo a afirma^ao, que os espanhois necessitaram d^e 
forma imprescindivel da ajuda material dos indigenas 
para se poderem manter. Essa ajuda, nas minas, nas 
obras publicas e nas fainas agricolas se manifestava, se 
bem que pela escravidao, atraves, principalmente, dos 
"servigos pessoais" das "encomiendas". Suprimidos 
estes, em 1549, as "encomiendas" perdiam sua principal 
fun^ao economica e desapareciam como instituicao de 
trabalho. 

(187) Jose M. Ots. — Jnstifuciones sociales — op. cit. — 
pag. 36. 

(188) Antonio de Leon — op. cit. — Parte I, Cap. IX — 
fls. 10 — pags. 51 e 52 da edicao facsimilada. 

(180) Asirogildo de Mello — op. cit. — pag. 39. 
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Descan^ando economicain'eute a coloniza^ao, como 
descansava, sobre o trabalho indigena, do qual nao po- 
dia prescindir, e como devido aos antecedentes da civi- 
liza^ao azteca nao se podia ainda cogitar de uma massa 
obreira indigena baseada no salario livre, forgoso foi £1 
Coroa transigir, permitindo uma vez mais a coacao do 
indio ao trabalho. 

Surge entao a institui^ao do "repartimiento forzoso" 
ou "cuatequil", que estudaremos mais adiante. 





CAP1TUL0 IV 

A INSTITUigAO DO " REPARTIMIENTO FOS^ZOSO " 

"...y si no se quitan lotalmente estos re- 
partimientos, en brevissimo tiempo se acabarAn 
todos los indios y cessarA el patrimonio y ha- 
zienda real y todos los demas aprovechamien- 
tos y riquezas que de las Indias pueden venir 
a Espafia". 

Frei JiTAn RamIrez, 0. P. in "Parecer 
sobre el servicio personal y repartimiento de 
los indios". 





A INSTITUigAO DO "REPARTIMIENTO FORZOSO" 

Em meados do seculo XVI a colonizacao espanhola 
em Nova Espanha havia atingido Ja um grande desen- 
volvimento. Novos imigi'antes haviam aportado e, no 
sen incipiente evolver, cresciam a industria, o comercio 
e a agricultura. Esta ultima, base da subsistencia da 
colonia, era encorajada e facilitada pelas autoridades. 
A lavoura das planlas indigenas, como o algodao, o ca- 
cau e o milho era cuidada e sementes e plantas euro- 
peias eram importadas e s'elecionadas com propositos 
de aclimala^ao (190). 

A mao de obra indigena, no entanto, era indispen- 
savel. Mas, como os interesses indigenas nao coinci- 
diam com os dos espanhois e diferentes eram suas tec- 
nicas de trabalho, pois estes implantaram os metodos 
de agricultura usados em Espanha, como a irriga^ao 
que haviam aprendido dos mouros ou o sistema de moer 
o trigo e milho com moinhos de vento (191), havia uma 
continua discrepancia entre o suprimento da mao de 
obra e as necessidades da sociedade colonial. 

Acrescente-se a essa divergencia as diferengas de 
cultura, que justificavam aos olhos dos 'espanhois sua 
propria arrogancia e exploracao do indio, e o nao ha- 
ver na sociedade azteca o trabalhador a jornal, e bem 
compreenderemos, junto aos maus tratos sofridos conli- 
nuamente, o desinteresse indigena pelo trabalho em fa- 
vor do colono espanhol. 

Note-se ainda que os salaries oferecidos e pagos 
nao eram de molde a atrair os natives. Assim. proibida 
a escravidao e os "servigos pessoais" em 1542, reafirma- 
da a ultima proibicao pela cedula de 1549 e fugindo o 

(190i) Arthur S. Aiton — op. dt. — pag 109. 
(191) Ibidem — p^g. 110. 
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indigena ao trato com o espanhol, neccssaria se tornou 
uma nova formula juridica que harmonizasse a situa- 
cjIo e solucionasse o problem a. 

Surge entao o sistema da compulsao ao trabalho 
com pagamento de salarios, sistema que em Nova Espa- 
nha se chamou "repartimiento forzoso" ou "cuatequil". 

For esse sistema o Estado intervem coactivamente 
e atua como mediador para proteger o "interesse publi- 
co". Para justificar a interven^ao das autoridades na 
compulsao do indio ao trabalho, juristas espanhdis ale- 
gavam que o Estado nao podia pactuar com a ociosida- 
de, desde que os indigenas fugiam ao trabalho, e que, 
ja que a vida colonial nao podia desenvolver-se sem a 
cooperagao indigena, esta devia ser for^ada no interes- 
se geral. Interessante e que nesse conceito de interSsse 
publico incluiam, como contribuicao ao bem estar geral, 
nao so as obras publicas, como os interesses privados 
dos, colonos nas minas, construgoes e fazendas (192). 

Como mediador, intervinha o Estado fixando o nu- 
mero de trabalhadores, classe e duragao do service, o 
inontante da remuneragao a pagar e nao permitia que 
os colonos interferissem diretaraente na compulsao, pois 
que esta atribui?ao ficava afeta a funcionarios reais, 
que se chamaram "juizes repartidores". 

Com este novo sistema o indigena era beneficiado, 
se compararmos com os da escravidao e "servigos pes- 
soais" nas "encomiendas" porque, alem de receber sala- 
rios por seu trabalho, era este moderado pelas autorida- 
des. Mas, o carater odioso da coagao continuava, com 
todas as suas conseqiiencias. 

Nao so os colonos tinham direito de pedir indios de 
"repartimiento" para suas minas, "obrajes" e fazendas. 
Tambem as autoridades espanholas, o clero e at6 os Ca- 
ciques e Principals indigenas. 

Exemplos as mao-cheias, nesse sentido, vamos en- 
contrar nos documentos existentes no "Archivo General 
de la Nacion" do Mexico, ramo "General de Parte", co- 

(192) Silvio Zavala — Colonization — op. cit, — pag. 95. 



'-91 — 

piados por Silvio Zavala e Maria Castelo, e publicados 
pelo "Fondo de Cultura Economica", do Mexico (1^3). 

Assim, para exemplificar, o documento, dentre os 
multiplos, em que o Cacique Don Miguel Hernandez pe- 
de indios de "repartimiento" para fazer e beneficiar 
suas sementeiras, prontificando-se a pagar "alguma 
cousa moderada". 0 Vice-Rei manda que, s'e de fato e 
verdadeira a alega^ao de que e Cacique, se Ihe dem al- 
guns indios para o beneficio de sua lavoura, pagando- 
Ihes por sen trabalho a razao de vinte e cinco cacaus e 
coraida (194). 

Outro documento interessante e o que evidencia se- 
rem as terras da Universidade do Mexico preferidas, 
quanto ao "repartimiento" de indios, as outras lavou- 
ras, afim de que "os naturais que professam letras se 
animem e se esforcem a leva-las adianle e tambem para 
fazer boa obra aos filhos e netos dos conquistadores que 
quizerem se aplicar ao estudo da ciencia" (195). 

Entretanto, se colonos, autoridades, clero e Caciques 
tinham direito a indios de "repartimiento", isto nao 
quer dizer que a distribuicjao de indios para os diversos 
trabalhos era feila a vontade e sem medida. Pelo con- 
trario, o interessado dcvia fazer uma petigao ao Vice- 
Rei, declarando a qualidade de suas plantacoes e que, 
por suprir sua berdade o pais com os seus produtos 
(prova do interesse publico), necessitava de lantos 
indios de "servigo" por "tanto tempo" e prometendo 
pagar-lhes os jornais costumeiros e trata-los bem (196). 
S6 enlao, verificado o caso, afim de saber se as alega- 
qoes eram verdadeiras, determinava o Vice-Rei, por 
"mandamiento", fossem-lhe distribuidos tantos indios 
do "pueblo" mais proximo a sua berdade, o mimero 
solicitado ou menos, com "tal" salario e recomendando 
bom tratamento. 

(193) Silvio Zavala e Maria Castelo — Fuenles para la 
Uistoria del Irabajo en Nueva Espaha — 7 vols. e 1 no prelo. 

(194) F.T.N.E. — Documento n.0 CII, de 4 de abril 
de 1576 — Vol. I — pag. 96. 

(195) F.T.N.E. — Vol. Ill — Doc. n.o XXVI, de 28 de 
abril de 1587 — p^gs. 22 a 24. 

(196) Lesley B. Simpson — Studies (op. cit.) — pdgs. 
94 e 95. 
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 Assira, ^xpedidos os "mandamientos", os Juizes Re- 
partidores, por intermedio de delegados sens, os "algua- 
ciles", que iam diretamente aos "pueblos", convocavam 
os indios necessaries e os distribuiam entre os interes- 
sados. 

Cada trabalhador era obrigado a servir uma Soma- 
lia e durante ires vezes ao ano, de quatro em quatro me- 
ses. Na pratica, porem, devido aos abuses, soiam os 
indios servir muito mais. Os solteiros, maiores de quin- 
ze anos, deviam servir durante quatro semanas no ano, 
uma semana cada tres meses. 

0 numero recrutado de indios em cada "pueblo" 
tambem nao era ao alvedrio dos interessados. Isentos 
como estavam do servigo de "repartimieno" os Princi- 
pais, os oficiais (carpinteiros, pedreiros, etc.), os velhos 
e doentes, para o que de habito era separar-se1 a quinta 
parte do total, repartiam-se dos indigenas restantes 
quatro por cento em tempos normals e dez por cento na 
epoca da monda e da colheita, isto e, pelo tempo de 
oito a dez semanas, descendo depois a porcentagem a 
quatro por cento (197). 

de se salientar ainda que os povos de "encomien- 
das" estavam sujeitos as mesmas leis de trabalho, de- 
vendo sujeitar-se aos "repartimientos", como os demais. 
Assim tambem os encomenderos, despojados dos "ser- 
vi^os pessoais" gratuitos, deviam acorrer ao Vice-Rei, co- 
mo qualquer particular, e pedir-lhes indios de "servi- 
co", pagando os salaries estipulados, embora fossem os 
indios repartidos de sua propria "encomienda" (198). 

0 sistema, no enlanto, nao logrou evitar os abuses 
e a exploracao do indigena. Ante os clamores foi ex- 
tinto no inicio do seculo XVII, porem, no ultimo quar- 
tel do seculo XVI, foi o "repartimiento forzoso" a base 
do fornecimento da "mao de obra" necessaria ao de- 
senvolvimento da colonia. 

» * * 

(197) F.T.N.E. — Vol. Ill — Docs. CI, de 20 de ou- 
tubro de 1590 e CIV de 26 de outubro de 1590 — pags. 92 e 
96. 

(198) F.T.N.E. — Vol. IV — Doc. n." CXIV, de 12 de 
novembro de 1599 — pag. 363. 
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O FUNGI 0 N AMENTO DA INSTITUIGAO 

a) Com os Vice-Reis Mendoza e D. Luis Veiasco 

O institute, entretanto, nao passou a funcionar d'es- 
de 1549. A intencao da Coroa era substituir a escravi- 
dao e os "services pessoais" pelo trabalho voluntano e 
remunerado. Dai as leis de 1542 e 1549. Isso, porem. 
nao era possivel executar de golpe e imediatamente, por- 
que desorganizaria o mode de vida dos colonos, ate en- 
tao baseado no trabalho indigena compulsorio e gra- 
tuito. 

Assim, o inslituto vai tomando forma e se desenvol- 
vendo a partir da segunda metade do seculo XVI para 
fixar-se d'efinitivamente, em 1575, na administracao do 
Vice-Rei, D. Martin Enriquez, e atingir o "climax" no 
final do seculo, sendo abolido no ano de 1601. 

Vejamos, pois, os lineamentos de sua evolucao, 
A cedula de 22 de Fevereiro de 1549, que proibia os 

"servicos pessoais" nas "encomiendas", fosse por via de 
"tributa<jao" ou "comuta^ao", veio encontrar em Nova 
Espanha o Vice-Rei, D. Antonio de Mendoza, bastante 
doente. 

Durante o periodo de sua indisposicao a tradicao 
de governo nas colonias foi quebrada. Sen filho, Don 
Francisco de Mendoza, ficou interinam'ente com a ad- 
ministracao do Vice-Reino e cartas foram enviadas ao 
Rei, por pessoas gradas e importantes da colonia, pedin- 
do fosse D. Francisco nomeado coadjutor de seu pai 
e, em caso de morte deste ultimo, Vice-Rei (199). 

O Rei, que viu nessas manobras o projeto ambicio- 
so de Mendoza ,de fazer seu cargo hereditario. tratou 
de evitd-lo, embora com muito tento, afim de nao ofen- 
der seu fiel servidor. Promove-o entao a Vice-Rei do 
Peru, com salaries duplicados, e para sucede-Io nomeia 
urn antigo e leal sudito, D. Luis Veiasco (200). 

Mendoza, antes de deixar o governo, redige, a pedi- 
do do Rei, instrucoes detalhadas e minuciosas para seu 
sucessor, concernentes a administracao de Nova Espa- 
nha, onde deixa focalizada toda sua experiencia ante- 

(199) Arthur S. Aiton — op. ci(. — pag tS7. 
(290) Ibidem — pag. 1SS. 
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rior e, em nome dessa experiencia, se permite aconse- 
Ihar D. Luis Velasco (201). 

Dessas instrugoes e conselhos verificamos que D. 
Antonio de Mendoza era contrario a supressao dos "ser- 
vigos pessoais" das "encomiendas". Dizia que os tri- 
hutos em cousas da terra, como determinavam as leis 
de Sua Magestad'e, deviam ser cobrados dos indigenas 
de regioes de clima quente, porque suas terras davam 
algodao, cacau, etc., com facilidade. Porem, os indios 
de regioes frias, que eram homens mais fortes para o 
trabalho, deviam ser tributados com "servigos pes- 
soais". E como os colonos nao podiam passar sem o 
trabalho do indigena, aconselhava a Velasco, quanto aos 
"servigos pessoais", que nao resolvesse de golpe, por- 
que poderia acarretar grandes danos ^ colonia (202). 

A Coroa, porem, insistia na sua politica de protegao 
aos naturais e limitagao das instituigoes em favor dos 
espanhois. Insistia na supressao dos "servigos pes- 
soais". Nas instrugoes que manda a D. Luis Velasco, 
em 16 de abril de 1550, recorda a existencia de provisao 
real sobre os "servigos pessoais", provisao que ele devia 
fazer guardar, cumpnr e executar. Pouco mais farde, 
por cedula de 28 de fevereiro de 1551, repetiu a cedilla 
de fevereiro de 1549, que excluia os "servigos pessoais" 
da tributagao e em julho desse raesmo ano de 1551 re- 
petiu que os tributos nao deviam ser em ouro em p6 on 
"services pessoais", mas naquelas cousas da terra que 
os indios produziam (203). 

Apesar da determinagao real, sabia a Coroa que a 
sua intengao de implantar o trabalho indigena voluntd- 
n'o e a jornal nao era fdcil. Tendo isso em vista, nas 
instrugoes acima citadas de abril de 1550 a Velasco, or- 
denava-lhe que, a vista da natureza folgaza do indige- 
na, cuidasse bem afim de que os indios que tivessem 
oficios os desempenhassem; que os mercadores indios 
continuassera com sens tratos e os lavradores que se- 
meassem trigo e milho, E aqueles indios, que nao fo- 
rem nem oficiais, nem mercadores, nem lavradores "se 
aluguem para trabalhar nos labores do campo e obras 

(201) Ibidem — pig. 190. 
(202) Silvio Zavala — Encomienda Indiana — op. cit, 

— pag. 123. 
(203) Ibidem — pags. 129, 130; Silvio Zavala — Colo- 

nization — op. cit. — pag. 94. 
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da cidade, de maneira que nao fiquem ociosos". Acres- 
centava mais que esta determinagao devia ser cumprida 
por mao da jusli^a e nao pelos espanhois particulares, 
mesmo que fossem os de sua "encomienda". Que o 
trabalho devia ser moderado, com pagamento de sala- 
ries, que deviam ser entregues diretamente ao indio e 
nao a seus Principais ou outras pessoas (201). 

Como se pode verificar, a Coroa recoraendava a 
Velasco que, afim de evitar a ociosidade, persuadisse 
os indios ao trabalho e, caso nao desse resultado, ante- 
cipava faculdade para compeli-los, se bem que com 
trabalho moderado, pagamento de salaries e por mcio 
da justi^a. 

E como o estado social e economico da colonia re- 
clamava insistentemente o trabalho indigena. abolidos 
que foram a escravidao e os "servigos pessoais", a "com- 
pulsao" se impunha e se tornou efetiva porque a "pcr- 
snasao" nao deu resultados... Mais do que isso, nos 
primeiros tempos os "servi^os pessoais" gratuitos con- 
tinuavam, apesar do estabelecimento da nova formula 
juridica — o "repartiraiento forzoso" — para dar forma 
a compulsao remunerada. 

Assim, durante o vice-.reinado de D. Luis Velasco, 
que se prolonga ate sua mortc em 1564, e nos que' Ihe 
sucederam ate 1575, vai o institute se inslalando e de- 
senvolvendo, entremeiado ainda com "services pessoais" 
e services prestados por escravos. 

% % % 

b) Sob o Vice-Rei D. Martin Enriquez 

Com o Vice-Rei Martin Enriquez, cujo vice-reinado 
durou de 1575 a 1580, a instituicao toma pleno desenvol- 
vimento, fixa-se e se torna uma parte vital da economm 
de Nova Espanha. 

Talvez contribuisse para isso a criagao do "Juzga- 
do de Indios", em 1574, tribunal superior a que ficavam 
afetas todas as questoes envolvendo interesses de in- 
digenas, de que ja tivemos ocasiao de tratar mais atras. 
Tambem, quem sabe, uma compreensao melhor dos in- 
digenas quanto aos seus direitos e os meios que a Coroa 

(204) Silvio Zavala — Encomienda Indiana — (op. cit.) 
- - pag. 125. 



Ihes dava para assegura-los, pois as reclama^oes de in- 
dios ante a Juslica por essa epoca se multiplicam. 

0 certo e que Martin Enriquez consegue fazer obe- 
decidas as leis que tratavam dos "services pessoais" e 
da prestacao de trabalho indigena, raediante p'edidos 
que ele e o juiz supremo, dando indios para servico qne 
sao distribuidos pelos "juizes repartidores", de acordo 
com as necessidades de cada um e com remuneracao. 

Caracteres da instituicao, seus tragos predominan- 
tes, seu modo de funcionamento, exatamente a parlir de 
Don Martin Enriquez, vamos encontrar nos documentos 
do "Archivo General de la Nacion", publicados por Za- 
vala sob o nome de "Fuentes para la Historia del Tra- 
bajo em Nueva Espana", de que fizemos mencao. Tais 
documentos, conforme adverte Zavala, sao manuscritos 
da antiga S'ecretaria do Vice-Reinado e em geral "man- 
damientos", isto e, ordens expedidas pelo Vice-Rei, con- 
cernentes a concessao de trabalho de indigenas. 0 Vi- 
ce-Rei, com uma breve ordem, examinando pedidos nes- 
se sentido, resolve a concessao on nega^ao do trabalho 
de indios, indicando os termos em que hi de prestar-se 
ou entao delega a funcionarios inferiores a averiguacao 
para prover posteriormente (205.) 

Os documentos mostram tambem reclama^oes e 
protestos de indigenas, quanto a falta de pagamento de 
saliriosjf ^xcesso de indios repartidos de seus "pueblos" 
ou inclasao de indios no "repartimiento" indevidamen- 
te e a todos procura o Vice-Rei atender com equidade. 

Entre os documentos incluem-se tambem "instru- 
(joes" e "ordenanzas" dos Vice-Reis, que se referem de 
modo geral aos problemas de trabalho. Desses desta- 
camos a "instru^ao" dada a Martin Olivares, juiz repar- 
tidor, em 1576, para fazer o "repartimiento" dos indios 
do "pueblo" de Escaputjalco (206), documento que ilus- 
tra e mostra o funcionamento do institute on, pelo me- 
nos, como devia funcionar, tendo em vista as defemu- 
na^oes do Vice-Rei, baseadas nas cedulas e provisoes 
reais. 

(205) F.T.N.E. — Vol. I — p^g. VII. 
(206) F.T.N.E. — Vol. I — Doc. n.» CXXI, de 1 de 

junho de 1576 — p^gs. Ill a 114. 
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A "instrugao" era minuciosa e determinava nao so 
o numero de indios a ser repartido, como os salaries do 
juiz e de seus ajudantes e as medidas que devia tomar 
para o bom tratamento dos indigenas. 

Assim, nessa "instrucao", ordenava que para bene- 
ficio das sementeiras de trigo que se faziam e benefi- 
ciavam no distrito do "pueblo" de Escapucalco e em sua 
comarca, fizesse dar e repartir oitocentos e sessenta e 
tres indios. Mas, na "instrucao", ja determinava o nu- 
mero de indios que se deveria ■exigir de cada vila do 
"pueblo", tendo em vista as excecoes e o numero de 
habitantes de cada lugar, fixando, por exemplo para 
Tezcuco, cento e quarenta; Otunva, quarenta; Chiconau- 
tla, dez; Coacalco, cinco e assim por diante, ate com- 
pletar o numero de oitocentos e sessenta e tres. 

Mais atras explicamos que a porcentagem de indios 
a repartir deveria ser a de quatro por cento em tempos 
normais ei dez por cento por ocasiao da monda e da co- 
Iheita. Mas isso foi quando o institute ja estava em 
franco funcionamento. A principio, e ainda na epoca 
de D. Martin Enriquez, a porcentagem era de 4% para 
os periodos normais e o dobro para os tempos de "do- 
bla", islo e, de plantio e colheita. Assim, na referida 
"instrucao", mandava que os oitocentos e sessenta e tres 
indios fossem repartidos, cada semana, nos meses de 
maio a outubro e que, nos meses restantes, de novem- 
bro a abril, fossem repartidos apenas pela meta te, por- 
que e tempo em que nao ha tanta necessidade. 

Os indios deviam ser repartidos cada segunda-feira 
entre as pessoas que tivessem lavouras e sementeiras de 
trigo, de acordo com as necessidades de cada um e do 
que tivessem semeado, para o que deveria o juiz visitar 
tais lavouras e sementeiras e assentar em livro especial 
o que cada um semeava e beneficiava, declarando ain- 
da o numero de indios que repartia s'emanalmente a ca- 
da um. 

Devia ainda visitar a miudo as ditas sementeiras e 
lavouras e providenciar para que os indios fossem bem 
tratados e pagos sens jornais nos sabados, a razao d'e 
meio real por dia, e tambem o tempo gasto na ida e na 
volta para suas vilas aqueles que residissem longe do 
lugar para onde foram designados. Ninguem podia de- 
ter os indigenas, terminados seus trabalhos, nem deviam 
eles se ocupar de outras cousas, senao do trabalho das 
sementeiras. Os que transgredissem essas disposicoes 



nao deviam receber indios de service ate que o Vice-Rei 
dispuzesse o contrario. 

Pelo seu trabalho deveria cobrar dos lavradores um 
"cuartillo de plata" (um quarto de real) por indio que 
repartisse por semana e mais, em cada ano, "meio real 
de prata" por fanga (medida antiga equivalente a qua- 
tro alqueires de semfentes) de semeadura que os referi- 
dos lavradores fizessem. Do que percebesse deveria 
pagar aos seus ajudantes — os "alguaciles" — um real 
de prata por oito indios que troux'essem das vilas para 
o "repartimiento" e a cada um doze pesos de ouro co- 
mum por ano. Isso tudo deveria ser registrado no li- 
vro de "repartimiento" ja citado e o que fosse assenta- 
do d'everia ser firmado por ele ante duas testemunhas. 

O cargo devia ser bom e dar bons proventos, pois 
que, em 1567, um colono, Francisco Gomez da Silva, em 
carta ao Rei, oferecia-se comprar dito cargo por mil 
pesos (207). 

Na "instrugao" proibia-se ao juiz repartidor rece- 
ber dadivas ou o que fosse dos lavradores, sob pena de 
suspensao do oficio e devia providenciar para que os 
indios dormissem "debaixo de telhado", para o que de- 
viam os lavradores mandar construir chocas e cabanas. 

Assim, de conformidade com as ordens do Vice-Rei, 
os danos aos indios decorrentes da coacao ao trabalho 
deveriam ser minimos. Na pratica, no entanto, nao o 
eram, como o veremos mais adiante. 

Examinando o institute sob a gestao de Don Martin 
Enriquez, verificamos ainda tendencias de encomende- 
ros no sentido de obrigar seus encomendados a "servi- 
ces pessoais". No entanto o Vice-Rei procura sempre 
corrigir, proibindo-os, cada vez que ha reclamacao de 
indigenas (208). 

fi de se notar ainda e referir que, baseados nas ce- 
dulas reais, que mandavam fossem respeitados os usos 
pre-coloniais quanto aos Caciques, estes vinham se bene- 
ficiando dos "services pessoais" de seus "macehuales". 
Nessas condi^oes, em agosto de 1575, o Cacique de Tepel- 

(207) ..y el oficio del repartimiento de los indios que 
se reparten a los lavradores por merced o como a vuestra 
majestad le pareciere que yo dare por el comprado mil pe- 
sos..." — E.N.E. — Tomo X (1564 — 1569) — Doc. n." 
584, de 15 de margo de 1567 — pags. 177 a 197. 

(208) F.T.N.E. — Vol. I — Doc. n." CLXII, de 1 de 
setembro de 1576 — pag, 146. 



- 99 - 

totutla, invocando o costume, pede ao Vice-Rei "manda- 
miento", para ficar com melhor titulo, ordenando aos 
naturals do dito "pueblo" fazer e beneficiar em cada ano 
duas sementeiras, ao que anuiu o Vice-Rei, acrescentan- 
do que, "atento que es Cacique", nao se Ihes de outro 
pagamento, senao a comida (209). Mais interessante, 
nas mesmas condicoes, e o "mandamiento" em que o 
Vice-Rei ordena que os naturais ainda de Tepeltotutla, 
de acordo com o p'edido de Don Antonio Osorio, filho 
que disse ser de Don Diego Osorio, Cacique do dito 
"pueblo", Ihe facam uma sementeira, sem interesse e 
sem jornais. Ao pe do document©, entretanto, hd a de- 
claracao de que, por nao ser filho legitimo do Cacique, 
deveria pagar o trabalho da sementeira aos indios que 
a fizessem (210). fiste documento e datado tambem de 
agosto de 1575, mas parece que o Vice-Rei refletiu me- 
lhor e entendeu que a proibicao dos "services pessoais" 
devia se estender tambem aos Caciques. Tanto que, no 
ano seguinte e dai por diante, manda que s'e paguem os 
services prestados pelos naturais aos seus Caciques 
(211). 

Esta resolugao parece ter firmado jurisprudencia, 
tantas sao as decisoes no mesmo sentido. Entretanto, 
uma decisao do "Juzgado de Indios", a uma reclamacao 
em grau de apelacao dos Principais de Xacuba, a que 
ja fizemos referencia no primeiro capitulo deste traba- 
lho, manda que os naturais de Tetepango, dependentes 
de Xacuba, prestem "services pessoais", a que se tinham 
recusado com o consentimento do juiz repartidor, de 
acordo com os "antigos costumes" (212). 

Ainda durante a gestao de Martin Enriquez se veri- 
fica que os indigenas, cientes de seus direitos, reclamam 
contra os excesses do "repartimiento". Assim, em 1576, 
os naturais dos "pueblos" de Chocandiran e Perivan, 
tendo pedido que Ihes fosse diminuido o numero de in- 
dios que dao para o "repartimiento", o Vice-Rei, perce- 
bendo fraude, manda as autoridades, que dentro de tres 

(209) Ibidem — Vol. I — Doc. n.0 IV, de 27 de agosto 
de 1575 — pags. 4 e 5. 

(210) Ibidem — Vol. I — D'oc. n.0 Ill, de 25 de agosto 
de 1575 — pag. 4. 

(211) Ibidem — Vol. I — Docs. n.0s CII, de 4 de abril 
de 1576; CXXIII, de 2 de junho de 1576 e CLXIII, de 7 de 
setembro de 1576 — P&gs. 96, 115 e 146. 

(212) Lesley B. Simpson — Studies (op, cit.) — Juz- 
gado n.0 11, de 10 de dezembro de 1582 —1 pag. 36. 
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dias, entreguem aos ditos indios um translado, em pu- 
blica forma, do memorial que possuiam a respeito do 
numero de indios que cada "pueblo" devia fornecer 
para as semen teiras dos colonos, sob pena da multa 
de cem pesos ouro (213). Alem desta, as reclamacoes 
de indigenas contra as demasias do "repartimiento" 
sao inumeras, ja protestando contra o numero excessive 
de indios repartidos de acordo com sua populacao, ja 
impugnando contra os services para que nao foram 
repartidos ou contra a falta de pagamento aos sabados, 
e a todos procura o Vice-Rei atender, coi'rigindo os 
abuses (214). 

Ate aqui o trabalho voluntario de indig-enas, sob 
pagamento, nas lavouras, escopo e intencao da Coroa, 
e raro, mas existe. Encontramos, por exemplo, um do- 
cumento de outubro de 1575, em que o Vice-Rei, atento 
ao pedido de Juan Perez de Bargas, residente em 
Mechoacan, manda ao Corregidor do "pueblo" proxi- 
mo de Ghilcota, que nao impeca, nem permita que 
outras pessoas o facam, aos indios do dito "pueblo" de 
ajudar o refendo Juan Perez Bargas no beneficio de 
suas lavouras de trigo, se o forem de vontade prdpria, 
pagando-lhes o seu trabalho (215). 

* * H: 

c) Sob o Vice-Rei Don Lorenzo S. de Mendoza 

A partir da gestao do novo Vice-Rei, Don Lorenzo 
Suarez de Mendoza, Conde de Coruna, em 1580, veri- 
fica-se que o trabalho voluntario e mais freqiiente, 
embora por outras razoes. Quanto aos indigenas pro- 
curam muitos deles, nao so trabalhar voluntariamente 
nas fazendas, como mesmo radicar-se nelas, para assira 
fugir as obrigacdes de seus compromissos para com 
seus "pueblos", isto e, o pagamento de tributes, a pres- 
tacao de servigos de "repartimiento", etc. 

(213) F.T.N.E. — Vol. I — Doc. n.° CXXXII, de 26 de 
junho de 1576 — pag. 122. 

(214) Ibidem — Vol. I — Docs. XXXIV, de 24 de no- 
vembro de 1575; XCII, de 26 de marco de 1576; XCVII, de 
30 de mareo de 1576 e CXLII. de 12 de julho de 1576 — 
pags. 45, 88, 91 e 129. 

(215) Ibidem — Vol. I — Doc. n" XVIII, de 27 de ou- 
tubro de 1575 — pag. 16. 
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Ha, naturalmente, oposicao dos "Principais" dos 
"pueblos", que apelam para o Vice-Rei, como o gover- 
nador de Chi'etla que reclama de muitos naturais de 
seu "pueblo" que vao viver em lavouras de espanhois 
proximas, para se 'excusarem ao pagamento dos tribu- 
tes e aos servigos p'essoais, ao que o Vice-Rei, sem im- 
pedir a continua<jao dos indios nas herdades dos es- 
panhois, determina que deles seja cobrado o tribute que 
devem e estao obrigados a dar a Sua Magestade (216). 

For outro lado bavia os interesses dos espanhois, 
proprietaries de herdades. Estas se multiplicavam 
e desenvolviam e os lavradores necessitavam cada 
vez mais de "mao de obra" estavel. Ora, o lavra- 
dor recebia o trabalho do indigena apenas por uma 
semana, quando devia renovar-se o turno. Se le- 
varmos em conta que o "repartimiento" nao se verifi- 
cava so para as lavouras, mas tambem para as minas, 
services publicos, para as igrejas e conventos, etc., e 
qu'e a necessidade de braces se avolumava, podereraos 
bem compreender os esforcos dos lavradores para, ao 
lado do "repartimiento", atrair os indigenes para suas 
fazendas e as suas familias para que nelas se estabe- 
lecam e assim fique garantido o suprimento normal de 
"mao de obra". 

Dos artificios usados que para isso lancam mao, 
aparece ja, entre outros, o engodo dos adiantamentos 
de dinheiro, mercadorias e abastecimentos, segurando 
assim os indigenas pelo elo das dividas. 

Entretanto, esse sistema de dividas, por essa epo- 
ca, ainda e incipiente. aparece ocasionalmente nos do- 
cumentos e o Vice-Rei procura sempre corrigir, ampa- 
rando o indio devedor, quando o caso ch'ega ao seu 
conhecimento (217). So mais tarde, a partir do seculo 
XVII, quando a contratacao livre substituiu o "reparti- 
miento forzoso", e que se tornou regra e habitual e 
veio a prevalecer e predominar ate os seculos XVIII e 
XIX, mesmo apds a independencia. 

Mas, enquanto esse sistema nao se comolidou, os 
lavradores contratavam diretamente os trabalhadores 

(216) Ibidem — Vol. II — Doc. CCLXVI, de IS de Ja- 
neiro de 1581 — pags. 393. 

(217) Ibidem — Vol. II — Doc. n.° CXXXV, de 28 de 
abril de 1580 — pags. 286; vol. Ill — Docs. n.°s LXIV, de 25 
de setembro de 1587 e CXCIII, de 29 de marco de 1591 — 
pags. 59 e 1G2. 
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indigenas para suas fazendas, que, para se distingui- 
rem dos indios de "repartimiento", sao chamados nos 
documentos oficiais pelos nomes de "laborios", "na- 
borios" ou "gananes". 

* * * 

d) Sob Don Alvaro de Zuniga e Don Luis Velasco 
(o moco) 

fiste sistema de contratacao livre de trabalhadores 
indigenas para as lavouras, que se chamou "ganania", 
foi apoiado e animado pelas autoridades. Assim, em 
1584, estando a Audiencia do Mexico a testa do gover- 
no, fez baixar um "mandamiento" proibindo que os 
"gananes" das herdades espanholas fossem dela afas- 
tados em prejuizo dos lavradores. Baseados nesse "man- 
damiento" Don Alvaro Manrique de Zuniga, Marquez 
de Villamanrique, Vice-Rei a partir de 1586 e Don Luis 
Velasco (segundo de nome), a partir de 1590, manlem 
o precedente, defendendo os interesses dos fazendeiros. 
Desse modo, em 1587, o Marquez de Villamanrique, 
atendendo ao pedido dos lavradores do vale de San 
Pablo e de sua comarca, manda ao repartidor e ao 
alcaide maior que nao recolham, nem repartam indios 
"gananes" em prejuizo dos lavradores (218) e no mes- 
mo sentido dispoe Don Luis Velasco, em 1591, a pedido 
de G'eronimo Catano e de Antonio Troche Arevalo (219). 

Muito mais do que isso. As autoridades comecaram 
a fazer concessoes diretas de indios para as fazendas, 
independentemente do "repartimiento". E o caso, por 
exemplo, da concessao feita a Don Andres de Tapia pelo 
Vice-Rei, Don Luis Velasco, de doze indios de servico, 
para reparo de suas casas e colh'eita dos graos que tern 
semeado, fora dos que Ihe cabem em virtude de "renar- 
timiento" (220). 

Mas, os indios "gananes", quer os contratados di- 
retamente, quer os concedidos extra "repartimiento". 

(218) Ibidem — Vol. Ill — Doc. n.° LXVI, de 1 de our 
tubro de 1587 — pag. 60. 

(219) Ibidem — Vol. Ill — Docs, n.os CL, de 23 de 
Janeiro de 1591 e CLVIII, de 31 de Janeiro de 1591 — pags. 
130 e 135. 

(220) Ibidem — Vol. Ill — Doc. n." CLXXXVIII, de 26 
de margo de 1591 — pag. 158. 
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prejudicavam os outros lavradores no "repartimiento" 
geral, porque tais indios, naturalmente, diminuiam o 
numero dos repartidos. Para tal remediar, Don Luis 
Velasco, em 1591, deu ordem para que se incluissem os 
"gananes" dentro das quotas normals do fazendeiro, o 
que solucionava o caso e contribuia ao mesmo tempo 
para a tendencia, entao generalizada, da fixacao do 
^gaiian" a herdade (221). 

Mas, e precise nao perd'er de vista que a "ganania" 
constituiu, por essa epoca, um sistema a parte, suple- 
mentar do "repartimiento", que era entao a base e a 
for^a da mao de obra necessaria aos estabelecimentos 
agricolas. Desse modo, para atender as necessidades 
sempre crescentes, o numero de indios fepartidos na 
base de quatro por cento, por semana, em tempos nor- 
mals e o dobro por ocasiao da monda e da colheita e 
pelo tempo de quatro a oito semanas, passa, com Don 
Luis Velasco (o moco), na epoca da "dobla" a dez por 
cento e pelo tempo de dez semanas (222). 

E como houvesse carencia de mao de obra, apesar 
de tudo, ordens sev'eras sao dadas para que os indios 
repartidos o sejam entre os 'espanhois de acordo com 
a importancia e extensao de suas lavouras, devendo 
os repartidores se informar bem, afim de nao dar in- 
dios de servico a quern fa<ja declaracoes inveridicas, 
so para obter mais indios do que poderiam preten- 
der (223). 

Para bem se aquilatar da extensao a que haviam 
alcancado algumas herdades e se compreender a ne- 
cessidade de bracos que se reclamava, basta apontar 
que um certo Alonso de Avalos Saavedra consegue do 
Vice-Rei, em 1591, Ihe sejam dados sessenta indios por 
semana para beneficio de suas lavouras na epoca da 
monda e da colheita (224). 

Salientamos que, durante a administra^ao de Don 
Lorenzo Suarez de Mendoza, aparecem os primeiros 
documentos concernentes ao sistema de "dividas", pelo 

(221) Ibidem — Vol. Ill — Doc. n.° L-CXL, de 28 de 
junho de 1591 — pag. 201. 

(222) Ibidem — Vol. Ill — Docs. n.0s LI, de 23 de julho 
de 1587 e CIV, de 26 de outubro de 1590 — pags. 47 e 96. 

(223) Ibidem — Vol. Ill — Doc. n.° CXXXV, de 10 de 
Janeiro de 1591 — pag. 120. 

(224) Ibidem — Vol. Ill — Doc. n.° CXCIV, de 30 de 
mar?o de 1591 — pag. 163. 
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qua! ja tentavam os lavradores, na sua fome de hra^os, 
enredar os trabalhadores indigenas. 

O sistema deixou raizes te, sob Don Alvaro de Zu- 
niga, parece, ja brotava pujantemente, tanto que o 
Vice-Rei nao se limitou, como sen antecessor, a resolver 
casos isolados, mas achou necessaria uma providencia 
mais geral, fazendo baixar a "ordenanza" de 26 de ja- 
neiro de 1589. 

Nesta "ordenanza", depois de referir que lavrado- 
res e outras pessoas, para servir-se dos indios, Ihes da- 
vam dinheiro adiantado ou mercadorias e outros que 
compravam dividas de indigenas, de forma a obriga-los 
servir como se fossem escravos, sem poder sair das ditas 
dividas nem alcan^ar liberdade, determinava que nao 
mais se desse a indios dinheiro adiantado para que sir- 
vam, nem mercadorias, a nao ser ate o valor de um peso 
de ouro comum, e dando dinheiro que nao se de mer- 
cadorias, nem se Ihes dem mais ate que tenham pago 
a divida em dinheiro ou servigo (225). 

Como se ve, era a oficializacao do sistema, embora 
com restn^oes, o que prova que nao se podia ou nao 
convinha extirpa-lo. 

Ja procuramos mostrar que, tendo perdido as "en- 
comiendas" o seu carater de subministradora de mao 
de obra, os encomenderos em suas necessidades nao 
podiam se valer de seus encomendados, devendo pedir 
ao Yice-Rei indios de service, como qualquer outro par- 
ticular. Continuam, pois, os encomenderos a apelar pa- 
ra o "repartimiento" e os indios repartidps podem ser 
de sua propria "encomienda", mas, nao pode usa-los 
e emprega-los s'em ordem formal do Vice-Rei (226). 

E, quando os interesses dos indios de "encomienda" 
coincidiam com os de seus encomenderos, saiam eles de 
lanca em riste a defende-los, apelando para as autori- 
dades e fazendo valer seus direitos. £ o caso por exem- 
plo de D. Isabel dfe O'lmos, viuva, a quern estava enco- 
mendado o "pueblo" de Michmaloya, que recorre ao 
Vice-Rei contra o governador, alcaides e regidores do 
dito "pueblo", que a troco de dinheiro obrigam os in- 

(225) "Ordenanza, para que los que tienen indios no 
les den mas de un peso adelantado" — 25 de janeiro de 
1589 — in Genaro V. Vasquez — Doctrinas y Realidades en 
la legislacion para Ids Indios — pag. 22S. 

(226) F.T.N.E. — Vol. Ill — Doc. n." CLXXV1II, de 
13 de marco de 1591 — pag. 150. 
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dios "macehualfes" a prestar "services pessoais" nas 
fazendas de "espanhois, o que Ihes causa grandes ve- 
xames e os impede de cuidar de suas sementeiras, nao 
Ihes permitindo pagar seus tributos, ao que o Vice-Rei 
ordenou que fosse remediado (227). 

Tambem, nas mesmas condicoes, em 1583, compa- 
rece ante o "Juzgado de Indies" M'elchor de Pedraza, 
encomend'ero dos "pueblos" Atotonilco e Zacamulpa, 
que reclama contra o governador e principais dos ditos 
"pueblos", que obrigam os "macehuales" a trabalbar 
em suas terras grande parte do ano em prejuizo do 
cultivo de suas proprias terras, o que Ihes prejudicava 
a propria manutencao e o pagamento dos tributos. 0 
Juzgado ordena que os indios nao sejam empregados 
em "services pessoais" sem ordem expressa do Vice- 
Rei (228). 

e) Sob Don Gaspar de Zuniga y Acevedo 

Em novembro de 1595, a Don Luis Yelasco, o moco, 
sucede Don Gaspar de Zuniga y Acevedo, Conde de 
Monterrey, sob cuja gestao foi dado o golpe de morte 
ao "repartimiento forzoso", em 1601. 

Com Don Gaspar continua o "repartimiento for- 
sozo" a ser o principal fornecedor da mao de obra in- 
dispensavel aos estabelecimentos agricolas. E como 
estes se desenvolviam e multiplicavam, a medida que 
o numero de espanhois aumentava na colonia, ao passo 
que o numero de indigenas diminuia, principalmente 
porque eram vitimas de epidemias trazidas da Europa, 
havia sempre uma maior necessidade de bracos. 

Para dar solucao o Vice-Rei torna o "repartimien- 
to" mais rigoroso, multiplicando cuidados, afim de dis- 
tribuir eqiiitativamente os "indios de servico" e evitar 
as fraudes. Chama a si, com exclusividade, a faculdade 
de distribuir indios, proibindo que o facam sem sua 
ordem expressa (229). E antes de expedir "manda- 

(227) Ibidem — Vol. II — Doc. n.o CCLXIII, de 12 de 
janeiro de 15«1 — pag. 391. 

(228) Lesley B .Simpson — Studies (op. cit.) — Juzgado 
n.° 3, de 8 de maio de 1583 — pag., 98. 

(229) F. T. N. E. — Vol. .IV — Doc. n.o CLXIII, de 24 de 
mar^o de 1600 — pag. 403. 
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mientos , concedendo mdios, manda oficiais s'eus in- 
vestigar a procedencia dos pedidos, concedendo ou nao 
de acordo com os informes recebidos (230). 

O "repartimiento" deve s'er feito de acordo com as 
necessidades de cada um, isto e, de conformidade com 
a extensao e importancia das lavouras. E como em 
alguns lugares se estivesse fazendo distribuicao de acor- 
do com as preferencias e amizades dos funcionarios 
encarregados, %endo requerido, ordena o Yice-Rei se 
cumpra o disposto, sob cominacao de pesada multa 
e suspensao do oficio (231). 

Perquirindo-se os documentos dessa epoca, veri- 
fica-se bem essa necessidade de um maior numero de 
trabalhadores em todas as atividades pelas providen- 
cias tomadas pelo Yice-Rei. Assim, ate entao estavam 
isentos do "repartimiento" os indigenas possuidores de 
oficio, como pedreiros, mecanicos, etc. Pois bem, em 
1599, dispoe o Yice-Rei que a isencao do " service pes- 
soal" de "repartimientos" so devia alcancar os Princi- 
pais e os "Oficiais de Republica", isto e, as autoridades 
indigenas, alcaides, regidores, etc., sem fexclusao dos 
que tenham oficios de mecanicos e outros, se bem que 
devessem servir em seus misteres (232). Tambem, o 
que nao era mui freqiiente, manda, com rigor, sejam 
excluidos do "repartimiento" os coloncs que maltrata- 
vam ou deixavam de pagar os salaries dos indigenas 
(233). Ainda, na epoca de "dobla", que requeria uma 
maior quantidade de trabalhadores, dada a escassez, 
repetidamente o Yice-Rei determinou que fossem sus- 
penses os "mandamientos" para "obras publlcas" e 
que os indigenas repartidos para esses services se jun- 
tassem aos demais para os labores do campo e fossem 
distribuidos entre os lavradores, de conformidade com 
as necessidades de cada um (234). 

(230) Ibidem — VoL IV — Docs. CCXXIV, de 27 de se- 
tembro de 1600 e CCL, de 13 de fevereiro de 1601 — pa£?s, 466 
e 4S8. 

(231) Ibidem — Vol. IV — Doc. n." CCXLVIII, de 31 de 
Janeiro de 1601 — pag. ISO. 

(232) Ibidem — Vol. IV — Doc. CIII, de 6 de novembro 
de 1599 —,p^g. 350. 

(233) Ibidem — Vol. IV — Doc. n." XLII, de 17 de julho 
de 1599 — pag. 291, 

(234) Ibidem — Vol. IV — Docs. n.°s XXXV, de 9 de 
julho de 1599; n.0 XLI, de 16 de julho de 1599; CVII, de 9 de 
novembro de 1599 e n.0 CXXI, de Iff de novembro de 1599 — 
pags. 286, 291, 354 e 369. 
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Numa epoca de falta de bracos, como a que estaraos 
assinalando, sao bem compreensiveis os esforgos, maio- 
res que anteriormente, para atrair os indigenas para as 
herdades e fixa-los. For outro lado, muitos indigenas 
preferiam se colocar nas fazendas porque ficavam ao 
abrigo dos excessos dos "repartimientos", pois, para ga- 
rantir sfeus "gananes", os lavradores os defendiam. Exem- 
plo encontramos na reclamacao de Alonso Goncales, 
lavrador, contra o governador do "pueblo" de seus 
"gananes", que ia busca-los la e os obrigava a prestar 
"services pessoais" em minas, doze vez'es ao ano, ao 
que determina o Vice-Rei que os "gananes" so devem 
ir dentro de seu turno, nas semanas que Ihes coube- 
rem rigorosamente, guardando-se fielmente a propor- 
cao de quatro por cento (235), 

Estabelece-se assim uma forte oposicao entre os 
Principais dos "pueblos" originarios dos "gananes" e 
os lavradores. 0 problema nao era novo. Como ja vi- 
mos atras, a Audiencia do Mexico, a frente do governo, 
em 1584, e depois Don Alvaro de Zuniga em 1587 e Don 
Luis Yelasco (o moco) em 1591 ja haviam proibido que 
se tirassem os "gananes" das fazendas, a nao ser por 
ocasiao do "repartimiento", quando chegassem seus 
turnos. Don Caspar de Zuniga reafirma a disposicao aci- 
ma por "ordenanza" de 3 de setembro de 1597, ex- 
pressa em seus "mandamientos" de 8 de raaio de 1599, 
a pedido de Sevastian d^ Luna, e de 12 de agosto de 
1600, a pedido de Anton Pinon, entre outros (236). 

Como ,se pode observar, havia realmente interesse 
por parte das autoridades pelo sistema da "gaiiania", 
isto e, pelo desenvolvimento de uma classe obreira dos 
campos entre os indigenas, trabalhando voluntariamen- 
te e sob salanos. Quanto a estes, passam de vinte e 
cinco cacaus e comida com Don Martin Enriquez, em 
1576 (237), para meio real de prata por dia, em 1580 

(235) Ibidem — Vol. IV — Doc. n.« CXXXV, de 23 de 
dezembro de 1599 — pag. 382. 

(230) Ibidem — Vol. IV — Docs. n.°s XIII, de 8 de maio 
de 1599 e CCVIII, de 12 de agosto de 1600 — pags. 263 e 453. 

(237) Ibidem — Vol. I — Doc. n.0 LV, de 11 de janeiro 
de 1576 — pig. 61; "Ordenanzas em favor de los Indios de^ 
Nueva Espaiia — 1512 a 1642f' — in Genaro V. Vasquez — 
op. cit. — pag. 226. 
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(238) e logo ap6s a quatro reales por s^mana de sete 
dias (239), e finalmente para o salario de seis reales 
de prata por semana de seis dias em 1591 (240), que 
passou a vigorar ate o fim do seculo. 

porem, o "sistema de dividas", ja referido, que 
vai dar margem ao aumento da "ganania", isto e, da 
formagao de uma classe de trabalhadores indigenas 
dedicada aos labores agricolas. Os indios, pouco ex- 
perientes, sao induzidos pelas facilidades que se Ihes 
fazem com largos adiantamentos de dinheiro e abas- 
tecimentos, ficando nao muito depois agregados e ads- 
critos as fazendas pelo jugo das dividas. 

Se bem observarmos, verificaremos que e sempre a 
mesma explora^ao do indigena, a mesma coacao que 
aparece desde os primeiros tempos. Anteriormente o 
espanhol escravizava e compelia o indigena ao traba- 
Iho, a pretexto de cristianiza-lo e defende-lo. Agora, 
amparado o indio pelas leis protetoras emanadas da 
metropole, procura atrai-lo com oferecimento de 
melhor protecao e meios de vida, para depois come- 
ter os mesmos abusos de antanho, o que e possivel 
devido, principalmente, ao sistema anterior de vida dos 
aztecas e ao jugo que continuamente sofreu depois da 
conquista. A melhor prova vamos encontrar nas pala- 
vras do proprio Yice-Rei, Don Caspar de Zuniga, que, 
em agosto de 1599, dispondo sobre o tratamento a dar-se 
aos indios dos "repartimientos" de Nova Espanha, diz 
textualmente "los indios son gente de tan poca def'ensa 
y que viendose sueltos y libres se van a sus casas aunque 
vayan maltrados y sin paga sin quejarse de los agravios 
que ban recebido" (241). 

Nessa epoca, incipiente embora quanto ao referido 
sistema, tomou ele certo vulto, a ponto de justificar a 
intervencao das autoridades. Assim, o Yice-Rei, afim 
de evitar maiores exploracoes dos indigenas, determi- 
na, por "ordenanza", nao sejam adiantados aos "ga- 

(238) F.T.N.E. — Vol. II — Doc. n." CC, do 23 de se- 
tembro de 1580 — pags. 337 a 341. 

(239) Ibidem — Vol. II — Doc. n.° GCXXXIII, de 19 de 
novembro de 1580 — pag. 370. 

(240) Ibidem — Vol. Ill — Doc. n.0 CXCIV, de 30 de 
marco de 1591 — pag. 163; Lesley B. Simpson — Studies (op. 
cit.) — Juzgado n.0 5, de 4 de abril de 1591 — pdg. 98. 

(241) F.T.N.E. — Vol. IV — Doc. n.o LXIX, de 25 de 
agosto de 1599 — pags. 317 a 321. 
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naives" mais do que Kes meses de salaries por conta 
de seus servicos. exatamente invocando essa "orde- 
nanza", e nao a que proibia fossem retirados os "ga- 
nanes" das fazendas a nao ser na epoca do "reparti- 
miento", que continuava em vigor, que os lavradores 
de Tultitlan, em 1599, se dirigem ao Vice-Rei, pedindo 
providencias. Alegam eles que fizeram adiantamentos 
aos seus "gananes" baseados na "ordenanza" e que o 
governador e os alcaides do "pueblo" os retiram de seus 
trabalhos, aproveitando a missa de domingo para pren- 
de-los a saida da igreja, obrigando-os a fazer semen- 
teiras dos Principais e dando-os, de sua piopria auto- 
ridade, a outras pessoas. O Vice-Rei manda que a dita 
"ordenanza" seja cumprida, que nao se consinta que 
o governador e alcaides do dito "pueblo" a desobede- 
cain, castigando os que assim nao o facam (242). 

Ainda e de se notar a estreita relacao entre a "ga- 
nania" e a formacao das fazendas. Estas, para se man- 
terem, insuficiente o "repartimiento", apelam para os 
"gananes". Mas, as vezes, e a forca do trabalho dos 
"gananes" que faz desenvolver e crescer certas fazen- 
das. Nascem elas, pequenas, so com o trabalho aluga- 
do dos indios, e depois, crescendo, devem apelar para 
o "repartimiento" geral. Is o caso de Martin Pedroza 
que, alegando ter uma lavoura de trigo, de terras fer- 
teis, e que, nao obstante estar "copioso de gananes", 
necessita de mais trabalhadores para o beneficio de 
suas sementeiras, pede ao Vice-Rei sejam-lhe dados in- 
dios de "repartimiento". O Vice-Rei, depois das averi- 
gua^oes necessarias, defere o pedido (243). 

Vinha-se, pois, constituindo, a margem dos "repar- 
timientos", uma classe de indigenas — os "gananes" 
— que servia voluntariamente aos colonos, recebendo 
salaries por seus servicjos. E como, pelo final do seculo, 
tivessem se acumulado as queixas contra os abuses e 
excessos do "repartimiento", o Rei, confiante em que, 
agora, seria possivel a vigencia do trabalho indigena 
na base de jornais, sem compulsao, mandou, por real 
cedula de vinte e quatro de novembro de 1601, que fosse 
cessado o "repartimiento forzoso" dai por diante. 

(242) Ibidem — Vol. ly 
vembro de 1599 — pag. 362. 

(243) Ibidem — Vol. IV 
outubro de 1600 — pag. 474. 

— Doc. n.0 CXIII, de 11 de no- 

— Doc. n.» CCXXXU, de 25 de 
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RELAgoES ENTRB COLONOS E INDfGENAS DE 
" REP ARTIMIENTO". REAQOES CONTRA A 

INSTITUigAO 

Os texcessos e abuses nos "repartimientos" a que 
aludimos e que seriam uma das causas da extincao do 
instituto, nao eram, no entanto, limitados aos labores 
dos campos, precise que ,nao nos esquecamos de que 
o "repartimiento" devia fornecer trabalhadores para 
todas as atividades da colonia e assim, havia indios 
"repartidos" tambem para os trabalhos nas minas, nas 
"obraj'es", nas obras publicas, nas igrejas e conventos 
e ate para a guarda de gado nas estancias. 

Os abuses eram gerais, nao se limitando apenas aos 
colonos. Tambem Caciques e Principais, autoridades e 
ate prelados participavam dos excesses cometidos con- 
tra os indigenas de "repartimiento", como passaremos 
a examinar. 

* * * 

a) Colonos e Caciques 

Entre os documentos catalogados e publicados em 
"Fuentes para la Historia del Trabajo em Nueva Es- 
pana", muitos ha que ilustram perfeitamente os maus 
tratos e vexagdes dos colonos e de seus capatazes — os 
"mayordomos" e "calpisques" — sobre os indigenas. 
Desses, separando alguns, notamos a queixa feita ao 
Vice-Rei, em 1576, dos naturais de Talistaca contra Luis 
de Aguilar, que obteve indios de "repartimiento" para 
beneficio de sementeiras de trigo, que o mesmo nao 
possui, alegavam os indios, utilizando-os na guarda dte 
seu gado e causando-lhes maus tratos, pois que de uma 
feita cortou o pe de um indio com uma barra de ferro 
e de outra feriu um outro na cabeea (244). Em oulros 
documentos ha repetidamente alusoes aos maus tratos, 
como o em que os naturais de Papalutla, Mizquitlan e 
Oztutla, em 1587, apelam para o Vice-Rei contra o ser- 
vico que os obrigam a dar nas fazendas de varies co- 

(244) Ibidem — Vol. I — Doc. n.0 CLVI, de 11 de agosto 
de 1576 — pag. 141. 
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lonos, que os tratam mal, compelindo-os a trabalhar 
de noite e nos domingos e dias santos de guarda, e 
contra as vexa^oes sofridas pelos sens criados, que Ihes 
roubam os alimentos e as jnantas que trazem (245). 
As queixas, por repetidas, forcam o Yice-Rei a expedir 
"ordenanza", em 1599, sobre o tratamento dos indios, 
e o preambulo da mesma mostra significativamente o 
estado dais cousas nesse sentido: 

. .se ha visto que los indios del servicio personal 
que se reparten por tiempo limitado para las minas, 
labores de panes y otros efectos, padecen mas vejacion, 
molestia e carga de las personas a quien se reparten y 
do sus mayordomos y criados, en malos tratamientos y 
mala paga y en servirse de ellos mas tiempo del que es 
justo y se les manda..." (246). 

Os Caciques, que tambem recebiam indios de "re- 
partimiento" para suas sementeiras, nao tratavam me- 
Ihor os indigenas que recebiam para sen servico e as 
reclamacoes ao Vice-Rei eram multiplas. Para citar 
apenas alguns exemplos, destacamos as queixas, em 
1576, dos naturais de Chiautla contra sens Principais, 
que os tratam mal e os obrigam a tributes demasiados 
e a trabalhar nas sementeiras sem pagamento (217) e 
as contra o Principal de Guezquezaloya que, obtendo 
indios de "repartimiento", os maltrata e acoita (248). 

* * * 

b) Autoridades e Prelados 

As autoridades recebiam tambem, como os colonos, 
os favores do "repartimiento" e, nao so elas, como os 
prelados em geral, ja diretamente, ja para igrejas e 
conventos. E, quanto ao tratamento dispensado aos in- 
digenas, nao faziam excecao, nem fugiam a regra geral. 

Multiplos sao os exemplos em os documentos da 
epoca, evidenciando plenamente os maus tratos infligi- 

(245) Ibidem — Vol. Ill — Doc. n.0 LXX, de 7 de ou- 
tubro de 1587 — pag. 65, 

(246) Ibidem — Vol. IV — Doc. n." LXIX, de 25 de 
agosto de 1599 — pags. 317 e 321. 

(247) Ibidem — Vol. I — JDoc. n.0 CXI, de 9 de maio de 
1576 — pag. 102. 

(248) Ibidem — Vol. I — Doc. n.0 LIX, de 19 de Janeiro 
de 1576 — pag. 64. 
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dos aos indigenas por clerigos e autoridades. Quanto 
a estas, o melhor exemplo e a carta dirigida ao Rei, em 
1551, por Diego Ramirez, "juiz visitador", acerca da 
"visita" feita a Nova Galicia, por comissao do Vice-Rei 
D. Luis Velasco, 

A carta e longa, com graves acusacoes contra as 
autoridades do lugar. Entre as cargas concernentes as 
vexacoes feitas aos indios ha as seguintes: 

1. Declara ao Rei que viu urn "mandamiento", 
firmado pelos tres Ouvidores da Audiencia, ordenando 
a apreensao de determinada india em "pueblo" pro- 
ximo, para criar um filho do Secretario da mesma 
Audiencia. E acrescenta: "eu vi leva-la a forca, cho- 
rando e fazendo grandes exclamacoes e nao sei se nao 
matou no caminho o proprio filho por ter de criar o 
de estranho". 

2. Disse mais que, tendo a Audiencia comissiona- 
do o Lic'enciado De la Marcha para que "visitasse" toda 
a provincia, no decurso de sua "visita", que durou um 
ano, nao inquiriu nem deu remedio aos intoleraveis 
"agravios" que os naturais recebem com os excessivos 
tributos e "servicos pessoais" e, pelo contrario, rece- 
bida queixa dos naturais, os repreendeu e mandou que 
continuassem a dar o dito "service pessoal" nas mes- 
mas condicoes; 

3. que tendo o referido "visitador" De la Marcha 
recebido uma cedula de Sua Magestade, que proibia 
utilizar os indios em servicos de carga, afim de apre- 
goa-la na cidade de Guadalajara, onde estava no curso 
de sua "visita", nao so nao a apregoou, como deu a 
entender ao povo que tal cedula era prejudicial, tendo 
ele mesmo levado dali muitos indios carregados ate 
as minas de Zacatecas, onde encomenderos e pessoas 
prosperas Ihe ofereceram banquetes, pessoas a quern 
o "visitador" favoreceu, fazendo-lhes dar "servicos 
pessoais" de indigenas; 

4. que os colonos, com assentimento da Audien- 
cia, trazem os indigenas em perpetua servidao, pior 
que a de escravos, servindo-se deles pessoas favoreci- 
das em minas de prata e outras empresas, sem nenbu- 
ma ordem das autoridades e sem que estas se incomo- 
dassem, muito pelo contrario; 
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5. que e mui certo que estas provincias em breve 
se hao de acabar pelas grandes injusti^as e violencias 
que padecem os naturals, de tal forma que muitos nao 
querem criar os proprios filhos, afim de nao deixa-los 
em perpetua servidao e sujeitos a tais opressoes (249). 

Outra carta do mesmo "visitador" Diego Ramirez 
ao Rei, em Janeiro de 1552, nas mesmas condicoes, acu- 
sa o Licenciado Tejada, ouvidor da Real Audiencia do 
Mexico, e a Hernando de Herrera, relator da mesma 
Audiencia. Quanto ao primeiro, diz que tern recebido 
queixas dos naturals dos "pueblos" que "visitou", pro- 
ximos ao Mexico, no sentido de que o Licenciado Te- 
jada os obriga a levar abastecimentos de lenha e capim 
para a cidade, alem de outros "servicos pessoais", com 
paga insuficiente, e tendo deixado muitos deles de tra- 
zer tais abastecimentos, o Ouvidor mandou joga-los na 
prisao. E Hernando Herrera, amigo do encomendero 
Pedro de Soils, porque os indios encomendados deste 
nao quizeram concertar com ele a questao de tributes, 
que eram excessivos, na base que o desejava, os tratou 
mal a todos eles, ameacando-os e os enchendo de te- 
mores (250). 

fistes, entre muitos outros exemplos. Quanto aos 
cclesiasticos, seculares ou nao, as evidencias nesse sen- 
tido nao sao menores. 

Na verdade, atraves de toda a colonizacao, o tra- 
balho indigena foi usado por padres e empresas reli- 
giosas, na construcao de igrejas e conventos e na ma- 
nutencao dos mesmos. Como os colonos, a principio 
obtiveram os "servicos pessoais" dos indios atraves das 
"encomiendas" e depois com os "repartimientos". isto 
e, pediam e obtinham do Yice-Rei indios de "servicos", 
cujo trabalho devia ser de acordo com as leis e "orde- 
nanzas" em vigor, moderado e sob salaries. 

Como ja afirmamos, excesses e abusos nos "servi- 
ces pessoais" de "repartimiento" foram praticados 
tambem por religiosos. Aqui, na sua repressao, o pro- 
blema se complicava porque, em materia disciplinar, 
so estavam sujeitos ao Bispo e as Cortes eclesiasticas. 
O proprio Yice-Rei nao podia obrigar o Bispo a obedecer 
as suas "ordenanzas", senao pedir e encarrega-lo de 

(249) E.N.E. — Tomo VI (1550-1552) — Doc. n." 311, 
de 4 de abril de 1551 — pags. 36 a 41. 

(250) Ibidem — Tomo VI (1550-1552) — Doc. n.o 339, 
de 22 de Janeiro de 1552 — pags. 124 a 131. 
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faze-las obedecidas (ruego y encargo), mas, apesar 
disso, como acentua Lesley B. Simpson (251), extraor- 
dinario foi o mimero de queixas chegadas ao "Juzgado 
de Indies" contra prelados, por extorsao, "services pes- 
soais" forgados, abusos de autoridade e outros excesses. 

Entre os "juzgados" relacionados por Simpson, ha 
realmente inumeros concernentes a abusos de religiosos, 
sendo que o ultimo relacionado data de 1744. Para citar 
apenas alguns, como ilustra^ao do afirmado quanto ao 
seculo XVI, notamos o caso julgado em 20 de novembro 
de 1582, em que os indios de Tetepeque se queixavam 
do vigario, que os obrigava a dar um homem por sema- 
na para prestar "servi^os pessoais" sem pagamento, as- 
sim como os obrigava a fornecer-lhe alimentacao e cul- 
tivar suas terras, Outro "juzgado", de 10 de dezembro 
de 1582, salienta o caso do vigario de Chiautla, contra 
quern os indios se queixam que prestaram services no 
valor de 350 pesos e que o mesmo recusa paga-los. Ain- 
da outra queixa dos indios de Tetela contra o vigario 
que os obriga a prestar "servicos pessoais" contra sua 
vontade e sem pagamento (252). 

Tambem, entre os documentos selecionados e pu- 
blicados em "Fuentes del Trabajo", encontramos muitos 
que ilustram perfeitamente o assunto. Assim, encontra- 
mos um "mandamiento" do Vice-Rei, de 30 de outubro 
de 1575, a pedido dos indigenas de Atecingo, dando 
providencias adequadas, porque o capelao e vigario do 
"pueblo" obrigava os naturais a prestar-lhe "servi- 
cos pessoais" e a fornecer-lhe comida e abastecimentos 
sem pagamento, maltratando-os quando se recusavam 
a isso (253). Outro "mandamiento", mais ou menos nos 
mesmos moldes, ainda de 1575, diz respeito aos indi- 
genas de ^oamustitlan que, ante uma ordem do Vice- 
Rei, proibindo de fiar algodao para os clerigos contra 
a propria vontade, se recusando a faze-lo para o padre 
Blandianes, do dito "pueblo", tendo-lhe exibido o "man- 
damiento" que os isentava desse service, o padre, cole- 
rico, rasgou o "mandamiento" e os espancou (254). Um 

(251) Lesley B. Simpson — Studies (op. cit.) — pag. 83. 
(252) Ibidem — Juzgados n.0 7, de 20 de novembro de 

1582 e n.0 9 de 10 de dezembro de 1582 — pags. 85 e 86. 
(253) F.T.N.E. — Vol. I — Doc. n.o XXIII, de 30 de 

outubro de 1575 — pags. 20 e 21. 
(254) Ibidem — Vol. I — Doc. n.0 XXV, de 4 de novem- 

bro de 1575 — pags. 22 e 23. 
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outro ainda, d'e 1576, se refere aos indios de Cachulac, 
para dar remedio ao fato de o vigario irapedi-los de ir 
ao "repartimiento" e prende-los e acoita-los, assim co- 
mo fazer-lhes outras vexacoes (255). 

Como se pode verificar, autoridades e prelados. 
na verdade, nao faziam excecao, quanto ao man tra- 
tamento que sofriam os indigenas de Nova Espanha. 

* * * 

c) Reagoes contra a instituicao 

Para se ter uma ideia mais aproximada do que 
foram na realidade os "repartimientos", bastante e o 
testemiinho de Tomas Gage, que esteve no Mexico, 
Guatemala e America Central em 1625, para quem ja 
apelamos, alias, em capitulo anterior. 

Tomas Gage faz uma descricao vivida dos "repar- 
timientos" e, embora se refira ao ano de 1625, e de 
grande valia o seu depoimento, porque, como veremos 
no proximo capitulo, os "repartimientos" suspenses co- 
mo foram em 1601, vao durar entretanto ate o ano de 
1632. 

Diz ele que os indios "repartidos" deviam acorrer, 
acompanhados de um oficial indio de sens "pueblos", 
ao local de ant'emao designado, com os apetrechos ne- 
cessarios para o trabalho, viveres para uma semana e 
a cama as costas, que soia ser uma grossa manta de la, 
com que ,se enrolavam para deitar-se num canto, no 
chao duro. Chegados ao local eram encerrados em uma 
casa da cidade e os que refugavam eram empurrados 
a pauladas, pontapes e bofetoes. 

Depois de todos reunidos, o "juiz repartidor" cha- 
ma os espanhois que tern direito a indios de "reparti- 
miento" e os distribui a cada um segundo uma lista que 
traz consigo e que deve estar de acordo com os "man- 
damientos" das autoridades. Imediatamenle os espa- 
nhois arrancam a manta ou outra pega de seus indios, 
para servir de penhor para que nao fujam e pagam 
aos oficiais os seus salaries cada um na proporcao dos 
indios que recebeu. 

(255) Ibidem — Vo). I — Doc. n.0 LVI, de 13 de Janeiro 
de 1576 — pags. 61 e 62. 
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Se qualquer espanhol se queixa de que algum in- 
dio fugiu ou nao Ihe serviq, toda a semana, o remedio 
e facil. Basta procura-lo ate o encontrar e depots ata-lo 
a um poste na praga do mercado e acoita-lo publica- 
mente nas espaduas. 

Assim, continua Gage, se vendem indios como es- 
cravos por uma semana, pois nao se permite que a 
noite possam ver suas mulheres, embora possam resi- 
dir a mil passos de distancia e o salario e tao miseravel 
que mal da para o sustento proprio. 

Quanto aos maus tratos, diz que alguns espanhois 
os acoitam porque Ihes parecem demasiadamente pre- 
guigosos, outros Ihes dao cutiladas ou Ihes quebram a 
cabe^a ou Ihes roubam os instrumentos de trabalho, 
enquanto outros os privam de uma parte ou do total 
dos salaries, sob alegagao que pagam meio real pelo 
servigo que devem fazer e nao o tendo feito nada Ihes 
devem. Havia ainda alguns que, quando ja haviam se- 
meado seu trigo e quase nada tinham com que ocupar 
os indios, sabendo bem da ansia desta pobre gente de 
voltar a familia, depots de terem trabalhado se- 
gunda e terca-feira, perguntavam-lhes na quarta quan- 
to eles queriam dar para deixa-los ir embora. Assim 
arrancavam de uns um real, de outros dois ou tres e 
se proviam assim, a custa dos miseraveis indios, de 
dinheiro para comprar carne e chocolate pelo prazo 
de quinze dias (256). 

Mas, nao e esse o unico testemunho que existe. As 
relacoes e pareceres dirigidos ao Rei ou ao Conselho 
das Indias por Alonso de Zurita, Frei Mendieta, Frei 
Juan Ramirez, Frei Miguel de Benavides e tantos ou- 
tros repetem mais ou menos a descrigao de Tomas 
Gage quando nao Ihe acentuam as cores. 

No "parecer", por exemplo, do Padre Provincial e 
outros religiosos teologos da Ordem de Sao Francisco, 
remetido ao Conselho das Indias em 1594, pedem a su- 
pressao do "repartimiento", pelos prejuizos e males que 
causam aos indios devido aos excesses, abusos e violen- 
cias cometidos pelos espanhois (257). 

(256) Tomas Gage — op. cit. — Tomo Segundo — pags. 
75 a 78. , 

(257) "Parecer del Padre Provincial y otros religiosos 
teologos del Orden de San Francisco, dado en Mexico a 8 de 
Marzo de 1594 acerca de los Yndios que se dan en reparti- 
miento a los espanoles" — apud Lesley B. Simpson — Studies 
{op. cit.) — pag. 10. 
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Finalniente, para terminar essa seqiiencia de pro- 
vas contra a instituicao, examinemos rapidamente as 
"advertencias" qne Frei Juan Ramirez e mais treze fra- 
des, estando em Madri em 1595, fizeram ao Rei sobre 
"estos repartimientos injustos y agenos de toda piedad 
Christiana". 

As cargas feitas contra o "repartimiento", que 
Frei Ramirez chama de "guatequil" on "inferno", in- 
cisivas e impresisonantes, dao uma pintura forte da 
instituicao, expondo os males, as injusticas e as opres- 
soes de que e responsavel. 

Frei Ramirez, anatematizando o institute, diz que 
o agravo maior que os espanhois fazem aos indios, atra- 
ves do "repartimiento", e tirar-lhes a liberdade. E, nao 
contentes, multiplicam as ofensas e injurias, tornando 
a vida do indio pior que a de um inferno. E continua, 
num rosario quase sem fim, a descricao dos agravos 
sofridos pelos indios, que vamos resumir tanto quanto 
possivel. 

Assim, salienta ele: 

a) os indios aborrecem tanto este "service pes- 
soal" tao vexatorio que, aquele que e oficial (pedreiro, 
carpinteiro, etc.) ou tern algum dinheiro, procura ou- 
tro que queira ir em seu lugar, pagando-lhe doze rea- 
les e mais dois para a comida, alem do que o espanbol 
Ihe ha de dar no fim da semana, e quando encontra 
quem o aceite, o tern por grande merce e beneficio que 
Deus Ihe faz; 

b) muitos indios oficiais de diversos oficios, con- 
certando-se livremente com espanhois, ganham em suas 
casas de quatro a seis reales por dia, Obrigados ao 
"repartimiento", alem das injurias, ganham apenas 
meio real por dia, sendo defraudados do justo jornal 
que ganhariam em seus oficios, justo, pergunta Ra- 
mirez, que forcados a ir ao "repartimiento", injuriados, 
trabalhando mais, ganhem menos? 

c) ate o ano de 1593 os "repartimientos" recaiam 
apenas sobre os varoes que pagavam tributos. Agora 
recaem sobre todos os tributaries varoes e mulheres, 
de forma que se todos os tributaries sao trezentos, du- 
zentos varoes e cem viiivas, devem dar trinta indios 
para o "repartimiento", como se fossem trezentos va- 
roes. E a cada duas mulheres viiivas Ihes arrancam a 
cada uma sete reales, para alugar um indio que va em 
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lugar de s'eus defuntos maridos ao "repartimiento" e 
isto quatro vezes ao ano; 

d) os "repartidores" repartem os indios a quem 
melhor Ihes paga ,e recebem muitos pesos adiantados 
para que se obriguem a dar dez ou quinze indios cada 
semana a homens que vivem do trabalho dos indige- 
nas, como se fossem escravos ou mulas de aluguel, 
fazendo-lhes trabalhar mais do que podem; 

e) os "juizes repartidores" sao os maiores inimi- 
gos dos indios porque, recebendo uma certa quantia pe- 
lo num'ero de indios que vem ao "repartimiento", quan- 
do faltam alguns, porque fugiram pelo caminho quando 
o "alguazil" (autoridade indigena) os trazia, fazem 
servir o "alguazil" em sens lugares. Por isto, quando 
o fato ocorre, o "alguazil" deita a mao ao primeiro 
indio que encontra, sem ouvir-lhe excusa ou razao, se 
ja serviu no "repartimiento" anterior, ou se tern mulher 
ou filhos doentes ou morrendo, ou se por ir perde a 
sementeira; 

f) este "servico pessoal" e tao duro que cessa en- 
tre os indios a procriacao de filhos e nao se multipli- 
cam, anttes se vao acabando porque, como os pais an- 
dam a maior parte do ano fora de casa, daqui para aco- 
la, nao deixam sustento necessario em suas casas e as 
maes nao sao suficientes para sustentar a si e aos fi- 
lhos. E quando os pais voltam, vem tao moidos, cansa- 
dos e famintos que estao mais para se deixarein morrer 
do que para procriar; 

g) para que nao fujam os indios, os encerram a 
noite em um curral como se fossem cabras, e ali desnu- 
dos e mal abrigados, ficam expostos ao frio e as incle- 
mencias do tempo, tratando-os os espanhois como se 
fossem bestas (258),, 

fisse <e outros documentos semelhantes, alem de 
depoimentos pessoais, e que levaram o Rei, certo como 
estava de que os tempos ja haviam amadurecido para 
implantar o salariado livre, a extinguir, como extinguiu, 
a instituicao no inicio do seculo XVII. 

* * * 
(258) "Advertencias sobre el servicio personal al cual 

son forzados y compelidos los indios de la Nueva Espafia por 
los Visorreyes que en nombre de Su Magestad la Gobiernan, 
por Fray Juan Ramirez, 0. P., 10 de Octubre de 1595" — 
Biblioteca Columbina (Sevilla) — in "Cuerpo de Documentos 
del Siglo XYT — pags. 272 a 282. 
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O instituto do "repartimiento forzoso" surge para 
remediar a impossibilidade 'em que se yiram as autorida- 
des de Nova Espanha de organizar um sistema de tra- 
balho para os indios, que fosse voluntario e sob paga- 
mento de jornais. A compulsao do indigena ao trabalho 
continuava assim, mitigada e verdade pelo pagamento 
de salarios. E o indio aceitou a sujei^ao ao "reparti- 
miento", como aceitaria o novo modo de compulsao 
— o sistema de dividas — porque, como ja temos iicen- 
tuado, a submissao anterior aos Senhores aztecas a is- 
so o predispos a principio, a que devemos juntar o jugo 
a que o obrigou o espanhol, atraves dos diversos ins- 
titutes que exploraram a sua presta^ao de trabalho. 





CAPiTULO V 

LIBERDADE DE TRABALHO E COMPULSAO 
POR DIVIDAS 

. .sur la necessite de rendre a I'humanite 
des millions d'hommes et de faire cesser une 
plaie a laquelle l independence n'avait porte 
qu'un remede inefficace, puisque, citoyens de 
fait, les Indiens etaient pourtant restes dans 
une abjection desastreuse 

"Charlotte de Belgique, 
Imperatrice du Mexique" 





LIBERDADE DE TRABALHO E COMPULSAO 
POR DfVIDAS 

A Nova Espanha havia atingido ja seu pleno de- 
senvolvimento nos seculos XVII e XVIII. A popidacao 
crescia e aumentava dia a dia. Comercio e industria 
desenvolviam-se normalmente e um fervilhar continuo 
notava-se em todos os ramos de atividade. 

Havia ja o fenomeno social da especializacao. Os 
oficios eram regulamentados, com gremios, mestres e 
aprendizes. E dos multiplos gremios existentes e das 
multiplas "ordenanzas" para regulamentar os oficios 
dos chapeleiros, dos teceloes de algodao e seda, dos 
alfaiates, dos carpinteiros, dos padeiros, dos impresso- 
res, dos curtidores, dos tecedores de telas de ouro, dos 
joalheiros e outros existentes, poderemos bem aquilatar 
da importancia e crescimento da colonia. 

Para melhor se avaliar essa importancia, basta 
frizar qu'e um dos oficios melhores remunerados era 
joalheiros eram obrigados a manter suas lojas em 
proprias para assinalar as pecas saidas de suas "ten- 
das". Mais ainda: o luxo na colonia era tal que os 
joalheiros estavam obrigados a manter suas lojas em 
determinadas ruas — as mas dos Ourives — e eram 
tantos que estavam estabelecidos "desde la boca y es- 
quina de la Plaza, hasta la Calle de Vergara" (259), 
isto e, numa extensao relativamente consideravel. 

Assim, facil e compreender-se a importancia da 
agricultura, base do sustento da colonia, a multipli- 
cagao das 'empresas agricolas e a necessidade sempre 
crescente de bra^os. Dai os cuida!dos para 1 garantir 
mao de obra estavel as fazendas. E como sempre foi 

(259) "Legislacion del Trabajo en los Siglos XVI, XVII y 
XVIIF' — Prologo de Genaro V. Vasquez — pag. 13. 
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intencao da Coroa instituir para os indigenas um re- 
gime de trabalho livre e sob salaries, dados os pro- 
gresses da colonia e a instituicao da "ganania" que se 
desenhava fortemente no fim do seculo XVI, julgou 
azada a ocasiao e com a cedula de 24 de novembro de 
1601 aboliu o "repartimiento forzoso" e implantou a 
liberdade de trabalho. 

Entretanto, frustraram-se as intencoes da Coroa. 
Tentada a contratacao livre dos indigenas, ainda com 
fiscalizacao e ligeira compulsao, pois que eram eles 
obrigados a se apresentarem nas pracas publicas, mas 
livres de se alugarem a quern entendessem, nao alcan- 
cou resultados positives. Logo o sistema continuou nos 
moldes do antigo "repartimiento" e, em 1609, este vol- 
tou a vigorar. 

Bern e verdade que se a Coroa transigia com a 
realidade da colonizacao, nao abandonava por isso seus 
propositos. Instrugoes /eram repetidas aos Vice-Reis 
para que instituissem o salariado livre para os indige- 
nas assim que fosse possivel, o que fez o Marquez de 
Cerralbo, em 1632, apesar de todas as objecoes e opo- 
sicao dos colonos. 

Dai por diante a "ganania" toma maior vigor, se 
bem que o "repartimiento" continuasse ainda por al- 
gum tempo clandestinamente. E com a "ganania" se 
fortalece o "sistema das dividas", nao obstante a re- 
pressao e restrigoes das autoridades, sendo que, em 
meados do seculo XVII estava ja o sistema, por assim 
dizer, consolidado. 

fisse novo metodo de compulsao do indio ao tra- 
balho, pois que, devedor, nao podia abandonar a her- 
dade enquanto nao pagasse a divida que quase sempre 
se renovava, atravessa o seculo XVII e vai encontrar, 
com a mudan^a da dinastia austriaca pela borbonica, 
no seculo XVIII, maior fortalecimento, dadas as ideias 
progressistas da nova dinastia, que trata de impulsionar 
a vida economics da colonia. 

Assim, o sistema se arraiga definitivamente, em- 
bora a Coroa nao olvide a protecao aos indigenas, pro- 
curando corrigir os excessos do sistema, com a insti- 
tuicao dos "bilhetes de liberdade", "livros de contas", 
"cadernetas de trabalho", de que falaremos mais 
adiante. 
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No seculo XIX, por ocasiao da independ^ncia, a 
situacao do indigena, "ganan" nas grandes "haciendas" 
mexicanas, nao era mui diferente da do indio de "en- 
comienda" on de "repartimiento". A diferenca estava 
em que era "livre", isto e, trabalhava por salaries e 
para quem quizesse. Na realidade nao o era assim, 
pois que a maioria nascia e se criava nas mesmas 
fazendas em que seus pais ja haviam nascido, conti- 
nuando "obrigada" ao trabaiho pelo metodo das di- 
vidas s'em fim. 

0 evolver do "repartimiento" para a contratacao 
livre dos indigenas, a consolidacao da "ganania" e do 
sistema de dividas e seus tracos predominantes, tanto 
quanto possivel atraves da documentacao da epoca, e 
o que passaremos a examinar. 

* * * 

0 S6CULO XVII 

a) A cedula de 1601 

A cedula de 1601 nao se limitava a suspender, co- 
mo suspendia, os "repartimientos" para os trabalhos 
dos campos, edificios, guarda do gado, servicos domes- 
ticos e outros quaisquer servicos. Era minuciosa e pro- 
videnciava quanto a forma por que os indigenas de- 
veriam prestar servicos dai por diante. 

A cessacao dos "repartimientos", que devia logica- 
mente implicar em "liberdade de trabaiho", no entanto, 
so liberava o indigena da compulsao em parte. O Rei 
explicava que so tinha 'em mira o alivio e o bom tra- 
tamento dos indios, porem nao a dar causa a que dei- 
xassem de trabalhar. Por isso, antecipadamente auto- 
rizava a que os indios fossem compelidos ao trabaiho, 
pelos meios mais suaves possiveis. Para dar cumpri- 
mento a essa disposicao deveriam os indios ir as pra- 
cas e lugares publicos, sem outro incomodo que obri- 
ga-Ios a trabalhar, e la deviam contratar-se livremente 
com espanhois, escolhendo sem coacao alguma o pa- 
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trao a qne deviam servir o genero da prestagao do 
trabalho. 

Como bem se pode observar o pretexto invocado 
para obrigar o indio ao trabalho era sempre o mesmo: 
combater a ociosidade. Na realidade era a necessidade 
iniludivel do trabalho indigena para a manuten^ao e 
subsistencia da colonia e o reconhecimento implicito 
de que a "sujei^ao" continuada do indio ao jugo es- 
panhol nao o predispunha para a liberdade que se Ihe 
queria conceder. 

A cedula procurava ainda cercar o indigena de 
toda a protegao possivel, determinando aos Vice-Reis 
e governadores que marcassem os salaries que deve- 
riam fazer jus os trabalhadores e que o trabalho deve- 
ria ser moderado e sua retribuicao entregue no fim de 
cada semana na mao do proprio obreiro. Os indios 
deviam ser alugados dos "pueblos" vizinhos as her- 
dades e estancias e se nao houvessem, fundar-se-iam 
tais "pueblos" em sitios proximos e acomodados. 

Cessados os "repartimientos", ainda e a cedula que 
prove, deviam cessar os cargos de "juizes repartido- 
res". 0 corregidor ou alcaide de cada "pueblo" devia 
cuidar para que os indios aptos ao trabalho fossem as 
pragas publicas para se alugarem. iEntretanlo, caso 
houvesse necessidade de "repartidores", que tais car- 
gos fossem cometidos as "justicas" e pessoas de mais 
confianca, que nao fossem criados do Vice-Rei ou dos 
ouvidores; que a retribuicao, nesse caso, deveria con- 
sistir em um salario determinado e nao um tanto por 
cabeca de indios repartidos. 

Determinava ainda que os espanhois ociosos e 
aptos, os mestizos, negros e mulatos livres poderiam 
ser compelidos a trabalhar e alugar-se para o beneficio 
e trabalho das minas. 

Finalmente o Rei, prevendo descontentamentos e 
dificuldades, dava faculdade ao Vice-Rei para alterar 
a cedula, fazendo-lhe ciente para que dispuzesse e re- 
solvesse por final (260). 

(260) F. T. N. E. — Vol. V — Advertencia de Silvio Za- 
vala — pags. VII, VIII, IX e X. 
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Esta a lei. Vejamos agora como funcionou. E aqiti 
precisamos ter em vista que, ao se estudar a coloniza- 
§ao espanhola, e precise ter muita cautela, porque 
quase sempre havia um contraste entre a lei escrita e 
a rcalidade. Forcoso e averiguar ate que ponto as 
realidades estiveram de acordo com as leis. 

Quanto a cedula de 1601, vamos verificar que a 
reforma instituida nao se processou desde logo. Houve, 
ao que parece, hesitacoes da parte das autoridades, 
consultas, experiencias, continuando inteiramente o 
sistema do "repartimiento forzoso", pelo menos ate o 
final do ano de 1602. Assim, em dez de junho de 1602, 
como o "repartimiento" de indios na provinda de 
Chalco se estivesse processando irregularmente, pois 
que lavradores que semeiavam pouco recebiam o mes- 
mo numero de indios como os que muito semeiavam, 
nomeia o Yice-Rei um juiz especial, acompanhado de 
dois lavradores peritos, de outro distrito, para visitar 
as lavouras da provincia e determinar o numero de 
trabalhadores a ser distribuido a cada um, segundo suas 
necessidades e a extensao de suas culturas (261). 

Ainda nesse mesmo mes de junho de 1602, encon- 
tramos documento nomeando juiz repartidor para o 
"pueblo" de Tulancingo e dando as instru<j6es costu- 
meiras nesses casos (262). A melhor prova, porem, 
de que o "repartimiento" continuava ainda no final de 
1602 nos e dada com o "mandamiento" do Vice-Rei que 
determinava, a pedido de lavradores, que os "alguaci- 
les" da provincia de Chalco nao entrem no "currai" 
onde se faz o "repartimiento" de indios, com vara de 
justica, para escolha de indios repartidos, antes dos de- 
mais, pois que isso causa muitos vexames aos indios, 
muitos dos quais ja de muito estao babituados a ser- 
vir determinados lavradores (263). 

O Vice-Rei, assim, dava provas de grande lino 
adminislrativo, nao tentando impor de golpe a reforma. 
Ensaia cautelosamente, suspendendo os "repartimien- 
tos" em algumas povoacoes, permitindo em outras, isto 
e, implantando o sistema paulatinamente, como a expe- 
rimentar seus resultados. 

(261) Ibidem — Vol. V 
de 1602 — pag. 19. 

(262) Ibidem — Vol. V 
nho de 1602 — pag. 24. 

(263) Ibidem — Vol. V 
vembro de 1602 — pag. 54. 

— Doc. n.0 XXI, de 10 de junho 

— Doc. n.0 XXV11I, de 21 de ju- 

— Doc. n.0 LIX, de 26 de no- 
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Assim, o ano de 1603 parece ter sido decisive para 
a reforma. De fevereiro desse ano encontramos "man- 
damiento" do Vice-Rei iem que faz referencia a "juizes 
repartidores dos distritos de onde se dao indios para o 
servi^o dos campos, cujos repartimientos nao estejam 
suspenses, e os que o estiverem e introduzido em seu 
lugar a ordem dos alugueres..." (264), o que prova a 
coexistencia dos dois sistemas no inicio desse ano. E 
outros documentos mostram que, realmente, os "repar- 
timientos" foram suspenses pouco a pouco e substitui- 
dos pelo sistema dos alugueres. Desse modo verifica- 
mos que em junho de 1603 o novo sistema e implantado 
nos "pueblos" de San Juan e Santiago (265); em setem- 
bro no vale de San Pablo (266); em novembro na pro- 
vincia de Chalco (267)' e no distrito de Tacuba (268); 
em dezembro em Tacuvaia (269) e no "pueblo" de Te- 
pocotlan (270), entre outros. 

Interessante e notar, nessa primeira fase de expe- 
rimentacao, o s'enso administrative do Vice-Rei. Assim, 
lavradores da provincia de Guexocingo apelam para 
ele no sentido de que se havia apregoado ha poucos 
dias a nova ordem dos alugueres e que, como era oca- 
siao da colheita, isso Ihes poderia traz'er graves pre- 
juizos. O Vice-Rei ordena que, nao estando executada 
ainda a nova ordem, que se a suspenda, fazendo-se a 
distribuicao de indios pelo antigo sistema do "repar- 
timiento" (271). Era a prevalencia das necessidades e 
do interesse publico, isto e, a realidade economica, so- 
bre as determina^oes da lei escrita. 

Tambem e de se notar um "mandamiento" do Vi- 
ce-Rei, nessa epoca, que mostra ja as diretrizes que 

(264) Ibidem — Vol. V — 
vereiro de 1603 — pa^. 70. 

(265) Ibidem — Vol. V — 
de 1603 — pag. SS. 

(266) Ibidem — Vol. V — 
tembro de 1603 — pag. 127. 

(267) Ibidem — Vol. V — 
vcmbro de 1603 — pag. 149. 

(268) Ibidem — Vol. V — 
vembro de 1603 — pag, 156. 

(269) Ibidem — Vol. V — 
zembro de 1603 — pag. 167. 

(270) Ibidem — Vol. V — 
zembro de 1603 — pag. 182. 

(271) Ibidem — Vol. V — 
vembro de 1603 — pag. 145. 

Doc. n.o LXXV, de 10 de fe- 

Doc. n.0 XCI, de 7 de junho 

Doc. n.0 CXXV1I, de 13 de se- 

Doc. n.° CLI, de 14 de no- 

Doc. n.0 CLX, de 20 de no- 

Doc. n.o CLXXII, de 5 de de- 

Doc. n.o CXCII, de 17 de de- 

Doc. n.o CXLV, de 6 de no- 
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tomaria o sisiema, nao perraitindo que os indigenas se 
alugassem a quem bem Ihes parecesse, como determi- 
nava a cedula de 1601. A pedido de lavradores da pro- 
vincia de Chalco, o Vice-Rei, a vista de que algumas 
pessoas saem pelos caminhos quando os indios vao pa- 
ra a pra^a onde devem alugar-se e os ocultam e os 
desviam e os dao a outros que nao sao lavradores, 
d'efraudando os que o sao, ordena ao juiz comissario 
dos alugueres que nao permita que os dilos indios se 
desviem no caminho, assim como que nao permita se 
aluguem indios sem licenca e ordem expressa aos que 
de novo se hao introduzido na provincia como lavra- 
dores ou que nao o sao (272). 

Vislumbra-se, assim, a tendencia que seria genera- 
lizada de reconstituir o sistema do "repartimiento" 
dentro do sistema de "alugueres". Dessa forma o espi- 
rito da cedula, que era o da elei^ao livre do patrao 
pelo indio, com compulsao apenas para se dirigir as 
pra^as para se alugarem, nao e obedecido desde logo. 
Na pratica o novo sistema pouco se diferenciara do 
antigo. 

Assim, alem do exemplo acima citado em que se 
determina que se aluguem indios s6 a lavradores, en- 
contramos outro em que um iavrador, habituado a re- 
ceber indios de "repartimiento" para sua fazenda do 
pueblo" de Utzitzilapa, que agora, pela nova ordem de 
alugueres, devem acorrer a praca da vila de Tacuvaia, 
pede ao Yice-R'ei que os dispense de ir a dila vila para 
se alugarem e que permita se dirijam diretamente a 
sua fazenda, ao que o Vice-Rei acede (273). Tambem 
varios sao os "mandamientos", a pedido de lavrado- 
res, ordenando sejam respeitadas pelos juxzes de alu- 
gueres as instrucoes antigas dos juizes repartidores. 
quanto ao numero de indios de servico a distribuir en- 
tre os fazendeiros, nas epocas normals e por ocasiao da 
monda e da colheita (274). 

Porem, e examinando as instrugoes dadas pelos 
Vice-Reis aos juizes comissarios de aluguex-es, por oca- 

(272) Ibidem — Vol. V — Doc. n." CLXXXIII, de 10 de 
dezembro de 1603 — p&g. 175. 

(273) Ibidem — Vol. V — Doc. n.0 CLXXII, de 5 de de- 
zembro de 1603 — pag. 167. 

(274) Ibidem — Vol. V — Docs. n.0s CLXXXVIT, de 15 
de dezembro de 1603 — pag. 178; CXCI, de 16 de dezembto 
de 1603 — p5g. 181; CCX, de 7 de janeiro de 1604 — pag, 198; 
CXCIX, de 20 de dezembro de 1603 — p5g. 188; CLXXXIV, de 
10 de dezembro de 1603 — pag. 176. 
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siao de sua nom'eagao, que encontraremos no novo 
sistema os tragos do antigo, provando que a diferen- 
cia^ao existente, na pr^itica, seria, talvez, apenas na 
nova denominacjao. 

Assim, nessas instru^oes, embora repetindo que os 
indigenas devem alugar-se "livre e volunt^riamente" 
com as pessoas que quizerem, determina que os obri- 
gue a comparecer nas pracas para se alugarem, na 
quantidade a que sao obrigados a vir, proporcional- 
raente ao numero de tributarios como antiganVente, or- 
denando' ainda ao juiz que visile as lavouras e as ins- 
pecione, afim de "dar-lhes indios con forme a necessi- 
dade de suas semeaduras e ndo mais". Nas instrucoes 
trata ainda o Vice-Rei dos cuidados que ha de ter o 
juiz para proleger os indigenas, nao permitindo que 
trabalhem demasiadamente, providenciando para que 
durmam sob telhado e recebam pontualmente sens sa- 
larios. Mais ainda: os salaries do juiz, contrariando a 
cedula de 1601, que determinava fosse marcado salario 
fixo, deviam ser cobrados a razao de meio real de prata 
cada fanga de trigo de senieadura de seu distrito e um 
"cuartillo" de prata por indio alugado aos lavradores, 
dos quais haveria de pagar aos "alguaciles" indios um 
real, cada oito indios que trouxessem para a praca (275). 

Confrontando-se com as instrucoes dadas aos an- 
tigos repartidores, ao tempo do "repartimiento", ve- 
rifica-se que a diferen^a e minima. 

E as instru^des a novos juizes, em anos subsequen- 
tes, em 1606 e 1607, seguem mais ou menos os mesmos 
termos, com maiores detalhes quanto a maneira de 
proceder, onde se evidencia claramente a compulsao 
dentro dos estreitos limites de liberdade e o funciona- 
mento do antigo "repartimiento" dentro do sistema dos 
alugueres, pois, alem de tudo, o sistema era peculiar 
aos lavradores, pois so a esses poderia alugar indios, 
devendo ainda ter cuidado de nao aluga-los aos falsos 
lavradores da jurisdujao de Tulancingo, quanto aos 
receberem os favores dos alugueres de indios (276). 

(275) Ibidem — Vol. V — Doc. n." CCXLI. de 31 de 
janeiro de 1604 — pAg. 224. 

(276) Ibidem — Vol. VI — Docs. n.0s L, de 4 de setembro 
de 160G — pAg. 39; LI, de C de setembro de 1606 — pag. 41; 
CCXVI, de 1,5 de maio de 1607 — pAg. 195; Ordenanzas en favor 
de los Indios de Nueva Espan'a — 1512 a 1642 — in Genaro V. 
VAsquez — Doctrinas y Realidadcs en la Legislacidn para los 
Indios — pag. 260. 
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Como se ve, as inten^oes da Coroa de instituir um 
regime de contrataQao livre para os indigenas, haviara- 
se frustrado completamente. 

Na cedula de 1601 reiteravam-se disposicoes quan- 
to as rela?6es entre os encomenderos e os indigenas de 
suas "encomiendas". ftstes nao deveriam preslar "ser- 
vices pessoais" sob nenhum pretexto, nem mesmo co- 
mo parte dos tributes, que deveriam ser pagos em di- 
nheiro ou em frutos on cousas que os indios prodn- 
zissem em suas terras. 

Os encomenderos continuavam, pois, a nao ter 
direitos sobre os indios de suas "encomiendas", a nao 
ser a percepcao de tributos. Devi am acorrer as pracas 
de alugueres como os demais (277) e defendiam sens 
encomendados, quando vexados por autoridade ou co- 
lonos, porqu'e tais vexacoes acarretavam dim'inuicao 
ou impontualidade no pagamento dos tributos (278), 

A cedula de 1601 nao havia esquecido o "gaMn". 
Dentro do espirito que havia sido inspirada, com a 
intengao de promover a liberdade de trabalho do in- 
digena, embora concordando com a "gahania" que 
vinha de encontro ao des'ejo da Coroa, nao podia con- 
sentir na fixacao do "ganan" a herdade, porque isso 
seria diminuir-lhe a liberdade de movimentos. Assim, 
determinava a cedula, os indios nao podiam ser detidos 
nas herdades ou estancias, com pagamento ou sem ele, 
porem podiam nelas trabalhar se assim o quizessem, 
isto e, nao se proibiam os "gananes" voluuianos. Tam- 
bem, provia a cedula, nao podiam ser vendidas herda- 
des com os indios que nela trabalhassem. fistes eram 
livres e nao podiam ser detidos contra a sua vontade. 

A "ganania", porem, e sua conseqiiencia natural, o 
sistema de dividas, tomariam forma definitiva e se ins- 
talariam e preponderariam como forma de prestacao 
de trabalho, nas fainas agricolas, em Nova Espanha, 
no decorrer desse seculo XVII. 

Entretanto, na fase experimental do sistema de 
alugueres, o Vice-Rei tolera a "ganania", obrigando ape- 
nas, como anteriormente, os "gananes" a prestar "ser- 
vigo pessoal" nos "repartiraientos" ou "alugueres" 

(277) F.T.N.E. — Vol. VI — Doc. n.° CLXX, de 17 de 
marco de 1607 — pag. 151. 

(278) Ibidem — Vol. V — Doc. n.° CCXXVI, de 17 de Ja- 
neiro de 1604 — pag. 211; Vol. VI — Doc. n.0 CCXII, de 12 
de maio de 1607 — p5g. 190. 
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quando Ihes tocasse a vez. Tambera ficava assegurado 
ao fazendeiro a preferencia pelos seus prdprios "gana- 
nes" dentro da sua quota (279). Nessa fase, ainda, che- 
gam os fazendeiros a conseguir do Vice-Rei que seus 
"gananes" nao possam ser eleitos para cargos de "re- 
publica", dentro de seus "pueblos", isto e, para cargos 
de governadores, alcaides ou regidores, afim de nao 
afasta-Ios das herdades, e com isso, naturalmente, for- 
talecia-se a "ganania" (280). 

Mas, a medida que o sisfema de alugueres se trans- 
formava pouco a pouco no antigo "repartimiento", mais 
e mais se firmava a "ganania". Assim, manda o Vice- 
Rei, a pedido de lavrador, que nao se ocupem seus 
"gafianes", como abusivamente o estavam fazendo. em 
outras cousas senao no "servi^o pessoal" que Ihes cou- 
berem, dentro de seus turnos (281). Outros "manda- 
mientos", ainda, garantem aos fazendeiros o direito de 
ficar com seus proprios "gananes" fora da epoca dos 
turnos (282). E, o que e de ressaltar, o Vice-Rei, tendo 
em vista que os "gananes" de certa fazenda procediam 
de dois "pueblos" proximos e de ha muito vinham fa- 
zendo parte de sua quota, os exime de comparecer 4s 
pragas de alugueres, concedendo-os como antigamen- 
fe (283). 

Ha, ainda, um grupo de documentos que moslra 
bem que, nao obstante a cedula de 1601, o Vice-Rei aco- 
berta e defende a "ganania", inclusive a fixagao dos 
"gananes" nas herdades,, Para evitar a deten?ao dos 
indigenas nas fazendas dispunha a aludida cedula que 
os indios fossem alugados de "pueblos" circunvizinhos 
e, na falta, deveriam ser fundados tais "pueblos" em 
lugares proximos e bem situados. Para dar cumpri- 
mento a essa disposi<;ao foram nomeados juizes con- 
gregadores, com a missao de congregar em "pueblos" 

(279) Ifaiden) — Vol. V — Docs. n.0s XXVII, de 17 de 
junho de 1602 — pag. 23; CLXXV, de 6 de dezembro de 1603 
— pAg. 169; CCL, de 9 de fevereiro de 1604 — pAg. 232. 

(280) Ibidem — Vol. V — Doc. n° CCLXVII, de 21 de 
fevereiro de 1604 — pag. 244. 

(281) Ibidem — Vol. VI — Doc. n.» CVI, de 24 de no- 
vembro de 1606 — pag. 96. 

(282) Ibidem — Vol. VI — Docs. n.°s CXLV. de 16 de 
dezembro de 1607 — p&g. 130; CCXXXII, de 1 de junho de 
1607 — pag. 215; CLXXXI, de 28 de marco de 1607 — pag. 159. 

(283) Ibidem — Vol. VI — Doc. CCVI, de 7 de maio de 
1607 — p6g. 184. 



- 133 - 

os indios disperses, e baixadas foram instrugoes rainu- 
ciosas (284). Em sua missao, lais juizes comecaram a 
"reduzir", isto e, a reunir em "pueblos" tambem os 
"gananes" fixados em herdades e fazendas. Isso deu 
margem a protestos dos fazendeiros, sendo que alguns 
deles alegaram que possuiam "gananes" radicados ha 
mais de trinta anos e que os sustentavam e pagavarn 
seus tributes (285). 0 Vice-Rei da ordens para que os 
deixem ficar (286) e os ja "reduzidos" que voltem pa- 
ra as fazendas, mandando textualmente; "si antes vi- 
vian v estaban en ella, lo puedan hacer libremen- 
te" (287). 

Isso tudo fortalecia, nao ha duvida, a "ganania", 
mas, e preciso nao esquecer que, o que a estabilizava, 
garantindo ao fazendeiro mao de obra continuada, era 
o "sistema de dividas". ftsse sistema, complementar da 
"ganania", como ja tivemos ocasiao de observar, en- 
contrara amparo na lei, pois que, restringindo-o, o 
oficializava. 

Depois da cedula de 1601, ainda na fase de expe- 
rimenta^ao, durante o ano de 1603, invocada a auto- 
ridade do Vice-Rei, por lerem alguns indios fugido das 
herdades de alguns lavradores com dividas, aquele deu 
ordens para que as "justi?as" de Sua Magestade os fi- 
zessem voltar e servir pelo montante da divida (288). 

Mais tarde, entao, os "mandamientos" autorizando 
recolher "gananes" endividados, que se homiziavam em 
outras herdades, foram freqiientes (289). E mais do 
que isso, o Vice-Rei chegou a autorizar que tal reco- 
Ihimento fosse feito, ja nao mais pelas "justicas", mas 
pelos "mayordomos" dos fazendeiros (200). 

(284) "Ordenanzas en favor de los Indios", in Doctrinas 
v Realidades {op. cit.) — pag. 245. 

(285) F.T.N.E. — Vol. V — Doc. n." CX1X, de 9 de 
setembro de 1603 — pag. 118. 

(286) Ibidem — Vol. V — Doc. n.0 CXXXI, de 20 de 
setembro de 1603 — pag. 130. 

(287) Ibidem — Vol. V — Doc. n.0 CI.XI, de 21 de no- 
vembro de 1603 — pag. 157. 

(288) Ibidem — Vol. Vol. V — Doc. n.0 CXI, de 22 de 
agoslo de 1603 — pag. 108. 

(289) Ibidem — Vol. VI — Doc. n.0 XCIU, de 15 de no- 
verabro de 1606 — pig. 87. 

(290) LLidein — Vol. VI — Doc. n.0 XCIV, de 16 do no- 
vembro de 1606 — pig. 87. 



Desta forma, o novo modo de compuhao vai se 
estabelecendo. 0 indio "ganan" endividado ja nao pode 
fugir, perseguido pela jiisti?a e ate pelos capatazes 
de seus credores. Deve voltar, continuar sob o jugo do 
espanhol, e esse jugo, essa compulsao o vai marcando 
e habituando a servir. 

As autoridades, enlretanto, procuraram amenizar 
essa situagao, legislando sobre o assunto. Assim, a pedi- 
do de lavradores, que reclamam contra indios que se 
concertam para trabalhar, recebendo dinheiros adian- 
tados, recusando-se depois a cumprir o contratado, o 
Vice-Rei, invocando uma "ordenanza" antiga, de 3 de 
setembro de 1597, permitindo aos fazendeiros adiantar 
ate tres meses de salaries a seus "gananes", ordena que 
ditos indios sejam compelidos e obrigados a servir pelo 
que devem, denlro do permitido (291). 

E, para evitar maiores vexacoes aos indios, deter- 
mina o Vice-Rei que todos os concertos entre lavrado- 
res e "gananes" com dinheiro adiantado se facam dian- 
te do juiz comissario de alugueres, que deve assenta- 
los em livro especial, e que assim o deviam fazer toda 
a vez que se tratasse de fazer novos adiantamentos, que 
so poderiam ser dentro dos limites tracados pelas "or- 
denanzas", isto e, por conta no maximo de tres meses 
de salaries. Houve lavradores que se excusaram de 
comparecer ante o juiz, sob alegacao de que a obriga- 
(jao se devia entender dai por diante, com novos "ga- 
nanes" que se contratassem. Ao que o Vice-Rei escla- 
rece que a providencia e gerai e deve abranger novos e 
antigos "gananes" (292). Outros fazendeiros se excu- 
sam de comparecer ante o camissario porque nao rece- 
bem indios de service das pra^as de alugueres, sendo 
que todos os seus trabalhadores sao "gananes". O Vi- 
ce-Rei elucida que a sua intencao foi "excusar os agra- 
vos e vexacoes, dolos e fraudes que contra os indios soi 
haver", pelo que deve entender a obrigagao para todos 
os indigenas "gananes" e "lavorios" que os ditos lavra- 
dores ja possuam ou venham a contratar (293). 

(291) Ibidem — Vol. VI 
agdsto de 1606 — 21. 

(292) Ibidem — Vol. VI 
setembro de 1606 — pag, 59. 

(293) Ibidem — Vol. VI 
marco de 1607 — p6g. 14S. 

— Doc. n.0 XXVI, de 11 de 

— Doc. n.® LXVI1, de 27 de 

— Doc. n.® CLXVII, de 15 de 
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A cedula de 1601, que decretava a liberdade dc 
trabalho para o indigena, embora nao tivesse colimado 
s^us propositos, nao deixou de ter conseqiiencias pra- 
ticas. Fortaleceu indiretamente a "ganania" porque, 
por temor da falta de bra^os, procuraram os lavrado- 
res mais e mais atrair trabalhadores voluntdrios para 
suas herdades. E as autoridades puderam verificar, 
apalpando as resistencias oferecidas, ate que ponto o 
sist'ema de liberdade poderia vigorar. O resultado foi 
a cedula de 1609. 

* * * 

b) A cedula de 1609 

A liberdade de trabalho para o indigena nao fora 
alcan^ada com a cedula de 1601. A Coroa nao desistia 
de seus propositos, mas, certa de que nao poderia con- 
seguir imediatamente o desiderato em mira, ante os 
resiiltados conseguidos ate entao, tralou de regulamen- 
tar mais uma vez o trabalho indigena, admitindo no- 
vamente, embora com maiores restricoes, o "reparti- 
miento forzoso" para os labores dos campos. fiste foi 
um dos objetivos da cedula de 1609. 

Com efeito, em 26 de maio de 1609, 'expediu o Rei 
outra cedula dispondo sobre o trabalho do indio, e 
fazendo referencias a cedula de 1601, que nao pode 
ser executada na sua totalidade conforme informe das 
autoridades da colonia, e a consulta ao Conselho das 
Indias favor^vel a manutencao de alguns "repartimien- 
tos" para estancias e outros labores, revigorava o "re- 
partimiento forzoso" mediante certas condiQoes. 

Assim, tornava admitir os "repartimientos" para a 
agricultura, mas interdizia-os para os lugares onde ate 
entao nao se tivessem introduzido. E excusando-se por 
compelir os indios ao trabalho, a vista de sua natural 
indolencia, determinava que, se o curso do tempo e a 
mudanga de costumes melhorasse a nalureza dos indi- 
genes e havendo suficiente numero de naturais ou es- 
tranhos a trabalhar sob jornal, se suspendcssem os 
"repartimientos" onde fosse possivel. 

Afim de possibilitar a redugao progressiva dos 
"repartimientos", devia o Vice-Rei providenciar para 
que os lavradores comprassem escravos (africauos), as- 
sim como para que espanhdis, negros e "mestizos" sem 
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ocupagao tambem fossem "repartidos", da mesma ma- 
neira que os indios, repetindo assim disposicao anterior. 

A cedula, pormenorisada ao extremo, provia a for- 
ma por que se devia introduzir novamente os "repar- 
timientos", limitando-os e restringindo-os, tendo em 
vista sempre o bom tratamento e alivio dos indigenas. 
Dessarte, nao mais haveria juizes repartidores ou de 
aiugueres. O "repartimiento" devia ser feito pelas 
"justi^as ordinarias" e os comissarios que fossem mis- 
ter para enviar os indios as herdades deviara ser homens 
de muita bondade e mui piedosos. A quantidade de 
indigenas a se repartir de cada "pueblo" nao devia 
exceder da setima parte dos "vecinos" existentes ao 
tempo do "repartimiento" e os jornais deviam ser su- 
ficientes e proporcionais ao trabalho dos indios, pa- 
gando-se o tempo gasto no caminho, na ida e na volta. 
Ainda em defesa do indigena, proibia a cedula que se 
alienassem herdades ou fazendas com mengao dos in- 
dios que nelas trabalhassem, mesmos os voluntarios, e 
as boras e service dos indigenas deveriam ser regula- 
das pelo Yice-Rei, atento as suas poucas f6i>gas e ruim 
complei^ao, assim como devia providenciar tambem 
para que dormissem em suas casas ou, na impossibili- 
dade, nas fazendas, porem d'ebaixo de telhado, defen- 
didos das asperezas e rigores do tempo. Uma outra dis- 
posicao, tendo era vista ainda o bem estar dos indios, 
era a em que nao se permitia a existencia de "capa- 
tazes", com participacao nos lucros, nas fazendas be- 
neficiadas com indigenas de "repartimiento", afim de 
evitar que, por ganancia de maiores proventos, fizes- 
sem trabalhar demasiadamente os indios. Determinava 
mais que cessassem os "repartimientos" para os servi- 
Cos de liorlas, corte de lenha ou de grama para forra- 
gem, de espanhois, eclesiasticos ou seculares, embora 
fossem para o serviQo do Vice-Rei, Ouvidores, Inquisi- 
dores e outros Ministros de Justiga, pois que estes "re- 
partimientos" se podem excusar (294). 

Entre outras, eram estas as principais disposicoes 
da cedula. Examinemos agora o seu funcionamento, 
isto e, como se aplicou a nova cedula e quais os 
resultados. 

(294) "Ordenanza en favor de los Indios, in Doctrinas y 
Realidades (op. cit.) — p^gs. 270 a 28'6; Recopilacidn de Leyes 
de los Reinos de Indias — Livro VI, Titulo XII, Ley XIX; Tor- 
quemada — op. cit. — Vol. Ill — pags. 269 a 277; Simpson- 
-Studies (op. cit.) — p&gs. 129 a 140. 
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A execu^fio das cedulas e provisoes reais dependia, 
naturalmente, da maior ou menor resistencia oposta pelo 
meio, porem, tambem, da maior ou menor firmeza do* 
Yice-Reis encarregados de executa-las. Vamos encon- 
trar, por exemplo, o Vice-Rei, Marquez de Cerralbo, que 
leva a peito as obriga^oes de stiu cargo e as recomen- 
dacoes reais, enquanto outros mais tibios, fazem-se de 
esqueeidos, postergando o cumprimento das leis. 

Quanlo a cedula de 1609, sofre ela tambem flutua- 
coes no sen cumprimento, conforme a administra^ao, 
e a impressao que nos da e que teria sido mais ou me- 
nos engavetada ate 1624, quando a Audiencia, com 
fungoes de governo, expede auto proibindo terminan- 
temente os "repartimrentos" para particulares e isto 
devido a insistencia do Rei, que dirige carta nesse sen- 
tido a Audiencia, em fevereiro de 1622 (295). 

De que nao se punha muito vigor na execucao da 
cedula antes dessa data, fosse por tibieza ou impossibi- 
lidade, e o remedio com que o Vice-Rei precisa acudir 
para cortar certos abusos. Assim, nao obstante as de- 
terminagoes da cedula quanto ao "repartimiento", pros- 
crevendo os cargos de juizes repartidores, estes, nao so 
continuam como, para se desincumbirem, fazem a dis- 
tribui^ao de indios aos lavradores por meio de "vales", 
mediante os quais estes vao diretamente aos "pueblos", 
nas casas dos indios designados, procura-los, causando 
grandes ofensas as mulheres, filhas e irmas dos ditos 
indios. O Vice-Rei se limita a ordenar que o.juiz re- 
partidor reparta os indios no "curral", como e ordena- 
do, e no caso de precisar entrega-los diretamente aos 
lavradores, por distar o "pueblo" mais de quatro le- 
guas da sede, deviam estes se entender com o governa- 
dor indio, que ficara responsavel p'ela entrega dos 
indigenas (296). Verifica-se por este documento, e 
veremos repeti^ao ainda em outros, que continua o 
habito antigo de reunir os indigenas em um "curral", 
como se fossem animais, antes de reparti-los. 

Mas, mesmo depois de 1624, apesar do auto da 
Audiencia acima referido, parece que continua a tibieza 

(295) Simpson — Studies (op. cit.) — pags. 141 a 143; 
F. r. N. E. — Vol. VI — Doc. n.° CCCLXXXTII, de 18 de marco 
de 1624 — p5gs. 394 a 397. 

(296) F. T. N. E. — Vol. VI — Doc. n.0 GCCLXXIII, de 
20 de fevereiro de 1620 — p5g. 385. 
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no cumprimento da cedula, Os "repartimientos" con- 
linuam mais ou menos como nos primeiros tempos, o 
que se pode dfeduzir da carta da Coroa ao novo Vive-Rei, 
Marquez de Cerralbo, de 14 de junho de 1627, em que 
reitera as disposi^oes da c^dula de 1609, mandando 
cumpri-las, concernentes aos "repartimientos" a par- 
ticulares e a substituicao dos juizes repartidores pelas 
"justigas" ordinarias (297). 

Mas, quanto a substituicao de juizes repartidores 
pelas "justi^as" ordinarias, isto e, pelos corregidores, 
alcaides maiores e seus tenentes, a medida nao era 
exequivel totalmente porque lugares havia em que nao 
existiam funcionarios reais com atribui^oes judicia- 
rias. Podemos perfeitamente acompanhar isso atraves 
dos "mandamientos" do Marquez de Cerralbo, sempre 
atento em executar as determina?6es reais, que fazem 
referencias, nas providencias ordenadas, ora a "jui- 
zes repartidores", ora a "justicas" do lugar. 

Com efeito, a pedido dos naturais do "pueblo" de 
Atlacomulco, o Vice-Rei determine ao jaiz reparlidor 
que, no caso de fugirem xndios do service dos lavra- 
dores, isso devia correr por conta do dito juiz e la- 
vradores, nao devendo, de forma alguma, voltar ao 
"pueblo" para buscar novos indios, como o estava 
fazendo (298). Outro documento, posterior, faz refe- 
rencia aos indigenas de Marabatio e de Tzingario, 
queixando-se que sao compelidos pelo Corregidor a 
servir em diversos labores de espanhois, recebendo 
muitas vexacoes e pedindo que nao sejam compelidos 
em nenhuma epoca a trabalhar, a nao ser alugando-se 
e de vontade propria. Se isso fosse concedido estaria, 
de fato, suspenso o "repartimienlo", Mas, o Yice-Rei 
determina, desta vez as justigas dos lugares, que nao 
obriguem os indios a servir contra a sua vontade a 
nao ser quando Ihes tocar a vez no "repartimiento" 
(299). Em ainda outro "mandamiento", a pedido dos 
lavradores da jurisdi^ao de Tulancingo, quanto aos 
indios da provincia de Zacatlan, que se subtraem ao 
"repartimiento", determina o Vice-Rei providencias ao 

(297) Ibidem — Vol. VI 
de junho de 1627 — pag. 398. 

(298) Ibidem — Vol. VI 
outubro de 1630 -— pag. 475. 

(299) Ibidem — Vol. VI 
vembro de 1631 — pig. 526. 

— Doc. n." CCCLXXXIV, de 14 

— Doc. n.° CDLXIV, de 19 de 

— Doc. n." DXIII, de 8 de no- 
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juiz repariidor de Tulancingo e as justigas da dita 
provincia de Zacatlan (300). 

0 "pepartimiento" para os trabalhos de agricultu- 
ra continuava, pois, sob a administracao de Cerralbo, 
que ia, ao que parece, executando a cedula de 1609 
dentro das possibilidades, forcando aqui, transigindo 
acola, mandando distribuir indios e service aos fazen- 
deiros que realmente necessitavam de trabalhadores 
(301), inclusive a Caciques lavradores, para beneficio 
de suas sementeiras (302). 

A cedula de 1609 nao olvidou as "encomiendas" e 
os encomenderos. Reiterava disposicoes anteriores 
quanto aos "servigos pessoais", que nao podiam ser 
incluidos dentro dos tributos. ftstes deviam ser pagos 
em dinheiro ou em especie. 

Na pratica, deparamos o caso em que o encomen- 
dero de Mestitlan se vale dos "servicos" de sens enco- 
mendados, de sua propria autoridade, e o Vice-Rei, 
invocado, manda proibir (303). 

Tambem a citada cedula alude ao sistema da "g«- 
nania". Assim, ao se referir que os indios nao podiam 
ser detidos alem do tempo do "repartimiento", acres- 
centa, reiterando disposi^ao da cedula de 1601, que os 
voiuntarios tambem nao poderiam ser retidos alem do 
prazo do contrato. 

A "ganania" sofre altos e baixos, mas vai se fir- 
mando e constituindo, ao lado do "repartimiento", a 
base da mao de obra das fazendas. Ha lavradores ja, 
que possuem apenas "gananes" em suas herdades, pois 
este sistema e raais comodo e seguro que o do "repar- 
timiento". 

Os Vice-Reis, entretanto, de acordo com a maior 
ou menor determinacao em suas gestoes procuram de- 
fender os indios dos excessos dos lavradores. Para 
exemplo, citamos o caso em que o Vice-Rei permite 
aos lavradores e seus "mayordomos" ou agentes da 
provincia de Guexocingo ir buscar indios de distritos 

(300) Ibidem — Vol. VI — Doc. n.0 DL1I1, de 30 de 
junho de 1632 — pag. 581. 

(301) Ibidem — Vol. VI — Docs. n.0s DXXXIX, de 11 de 
fevereiro de 1632 — pag. 562; DXL11, de 5 de abril de 1632 — 
pdg. 568. 

(302) Ibidem — Vol. VI — Doc. n.° CDLIII. de 6 de 
maio de 1630t — p4g. 463. 

(303) Ibidem — Vol. VI — Doc. n.- CCLXI, de 27 de 
abril de 1616 — pig. 241. 
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proximos para trabalhar em suas fazendas, ae. o forem 
de vontade propria e satisfeitos de seu trabalho, Como, 
no entanto, veio a saber quc os capatazes e criados dos 
lavradores entravam nas casas dos indigenas, compe- 
lindo-os e causando-lhes vexa^oes, revogou o "manda- 
miento" anterior, dispondo que deveriam comparecer 
"ante a justiga" os que de sua vontade quizcssem ser- 
vir nas aludidas fazendas, fazendo-se constar que as- 
sim o faziam livremente (304). 

Tambem aparecem, por essa epoca, "mandamien- 
tos" que, de acordo com a cedula de 1609, proibem a 
aliena^ao de fazendas com os "gananes"; estes eram 
livres de contratar com quern quizessem (305). 

Como aludimos, ha ja fazendeiros com mimero 
suficiente de "gananes" era suas fazendas. E, assim 
como vimos encomenderos defender sens encomenda- 
dos dos "services pessoais" por causa de seus tributes, 
tambem agora vamos verificar que lavradores defen- 
dem seus "gananes" contra excessos do "repartimien- 
to", o que e explicavel, porque, cada vez que Ihes le- 
vam indios por ocasiao dos "turnos", seus trabalhos 
ficam prejudicados (306). 

Como sempre, sao jfrequentes as disputas entre 
fazendeiros e autoridades indigenas dos "pueblos" 
tendo o "ganan" por motivo, ja por causa do paga- 
mento de tributes, ja pelo servigo de "repartimiento" 
que o "pueblo" e obrigado a fornecer. Os Vice-Reis, 
repetidamente, a favor dos "pueblos", dao ordens as 
"justi^as" para amparar e auxiliar na cobran^a de 
tributes de "gananes", obrigando seus amos a pagar 
na falta, assim como a providenciar no sentido de que 
sirvam no "repartimiento" dentro de seus turnos (307). 
E, com o tempo, autorizam a nomeagao de um "pro- 
tetor", espanhol, que, para evitar maiores questoes en- 
tre autoridades indias e fazendeiros, se encarrega da 

(304) Ibidem — Vol. VI — Doc. n." CCLXXXVIII, de 9 
de fevereiro de 1617 — p^g. 272. 

(305) Ibidem — Vol. VI — Docs. n.»s CCLXXXIX, de S 
de abril de 1617 — p6g. 274; CCCLVI, de 29 de abril de 1619 — 
pig. 368. 

(306) Ibidem — Vol. VI — Doc. n.° CCCXIII, de 12 de 
setembro de 1617 — pag. 299. 

(307) Ibidem — Vol. VI — Docs. a.»s CCCLX1II, de 8 de 
junbo de 1619 — pag. 375; CCCLXXX, de 10 de julho de 1620 
— pag. 392; CGCXCIII, de 24 de novembro de 1628 — pig. 406; 
GDXLII, de 21 de fevereiro de 1630 — pag. 452; OUI, de 11 de 
setembro de 1631 — pag. 516. 
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cobran^a dos impostos e de recolher "gafianes" por 
ocasiao do "repartimiento" (308). 

Ja o afirmamos atras, !e o reiteramos, que era o 
"sistema de dividas" que estabilizava a "ganania", ou 
melhor, que garantia ao lavrador a continuidade de 
"mao de obra" ,em suas fazendas. 

0 sistema, entretanto, que ja se havia firmado, 
como ja vimos, a ponto de determinar o Vice-Rei fossem 
os contratos com adiantamentos feitos diante do juiz 
e assentado em livro especial, vem a sofrer flutuagoes, 
sendo que, em 1619, praticamente e suspense, senao 
abolido. 6 que, a pedido do procurador da Companhia 
de Jesus do Colegio de Tepocotlan, em defesa dos in- 
dios do distrito, que contrairam dividas em roupa, mer- 
cadorias e dinheiro "emprestado para que sirvam, o 
Vice-Rei manda que nao se de aos indios do distrito 
cousa alguma a credito por nenhuma causa ou razao 
que seja e tudo que Ihes derem nao tenham obrigagao 
de paga-lo ou satisfaze-lo (309). 

Mas, apesar disso, o sistema continuava vigente, A 
prova encontramos, entre outros, no "mandamiento" 
de 9 de julho de 1620, que manda amparar e por sob a 
protegao da justi^a real os indios Pablo Xuarez e Ra- 
fael Sanchez. Nesse documento, interessante sob va- 
ries aspectos, aparece, atraves do depoimento dos dois 
indios, o funcionamento do sistema. Decl'aram eles 
que serviram na fazenda de Francisco Obando, um 
d^les durante treze anos e o outro durante oito, com 
e sal^irio de tres pesos e meio por mes. Que receberam 
dinheiro e outras cousas em quanlidade que nao se 
recordam, pelo que pedem a exibicao 'do "livro de con- 
tas" afim de averiguar o que se Ihes deve, e porque nao 
querem mais servir, pedem que sejam amparados e 
postos em liberdade (310). 

O sistema, entretanto, nao se abalara. Continua 
t'irme, amarrando os indigenas "gahanes" as fazendas. 
Em 1631, por exemplo, indigenas de Guatinchan e 
Amosoque, "gahanes" de diversos lavradores do dis- 
trito, apelam para o Vice-Rei porque tais lavradores 
nao querem "fazer contas" com files, apesar de muitos 

(308) Ibidem — Vol. VI — Doc. n.0 CDLXX, de 22 de 
novembro de 1630 — pa#. 480. 

(309) Ibidem — Vol. VI — Doc. n.» CCCLX, de 15 de 
raaio de 1619 — paR. 372. 

(310) Ibidem — Vol. VI — Doc. n.° CCCLXXXIX, de 9 
de julho de 1620 — p6gs. 390 a 392. 
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se terem dirigido a justi^a ordinaria. O Vice-Rei ja 
nao fala na proibigao de se fazer adiantamentos; man- 
da gue os lavradores apresentem ante as justigas sens 
"livros de contas", afim de se averiguqjj a posigao 
exata de cada indio (511). 

E, pouco a pouco, volta o sistema a legalizar-se 
embora indiretamente. Havia "inandamiento" anterior 
autorizando as "justi?as" cobrar dos lavradores os tri- 
butes de sens "gananes", caso estes nao pagassem, co- 
mo ja tivemos ocasiao de examinar. Dessa forma, ha- 
bituavam-se os fazendeiros a pagar os tributos dfe seus 
"gananes", que, para isso, segundo disposto, deviam 
matricular-se nas fazendas, e servir pela divida fiscal 
ou paga-la. 

Varios lavradores acorrem entao ao Vice-Rei pe- 
dindo providencias porque indios "gananes" se tern 
ausentado das faz?endas devendo-lhes dinheiro e em 
especial os tributos que por eles pagaram e se obriga- 
ram a pagar, pois estavam matriculados nas fazendas. 
Ordens sao dadas, entao, para que se apurassem as 
contas e se os indios devessem tributos pagos pelos 
lavradores, que servissem ou pagassem, guardado o 
limite de quatro meses (312). Como se ve, ja ha um 
progresso, embora se refira apenas a dividas de tri- 
butes, porque anteriormente o limite fixado era de 
Ires meses. 

Depois da promulga^ao da cedula de 1609, os 
"repartimientos" continuaram, ao lado da "ganania", 
que se firmava cada "vtez mais, a fornecer a "mao 
de obra" indispensavel ao desenvolvimento normal da 
agricultura. A Coroa, no entanto, nao abandonava 
seus projetos, expressos na lei de 1601 e depois em 
1609, de promover a liberdade do indigena frente a 
prestagao do trabalho, para o que insiste junto ao Vi- 
ce-Rei, Marquez de Cerralbo, no sentido de que fa^a 
cumprir a cedula de 1609, suspendendo os "reparti- 
mientos" tao logo fosse possivel. A conseqiiencia foi a 
reforma de 1632. 

* * * 

(311) Ibidem — Vol. VI — Doc. n.0 DXV, de 14 de no- 
vetnbro de 1631 — 528. 

(312) Ibidem — Vol. VI — Doc. n." DXXXII, de 7 de 
janeiro de 1G32 — pigs. 549 a 552. 
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c) A reforma de 1632 

O Rei achava-se bem informado do que se passava 
na colonia, Suas cadulas e cartas ao 'Vice-Rei sao 
uma pintura viva ,da situagao, expondo em tracos vi- 
vos e fortes os vexames e maus tratos sofridos pelos 
indios e a venalidade de seus funcionarios que con- 
tribuiam e concorriam para esse deplorivel estado 
de coisas. 

Assim, em Janeiro de 1632, depois de alegar que 
havia na cidade do Mexico e sens arredores 13.000 
indios tributarios quando se a anexou e que agora nao 
havia 600, merce da exploracao que o indio era vitima, 
pois que o peso e jugo dos trabalhos corporais de todo 
o gen'ero, minas, guarda de gado e iabores dos campos 
recaia sobre os indigenas, por nao haver espanhol que 
quizesse trabalhar, ao que se devia_acrescentar o jugo 
dos "repartimientos forzosos" e dos juizes repartido- 
res, que se deixavam subornar pelos lavradores, dis- 
tiibuindo indios, mesmo fora dos seus turnos, a quem 
melhor pagasse, e pelos proprios indios, pois os que 
tinham dois ou tres pesos resgatavam-se, caindo o pe- 
so do trabalho sobre outro mais miseravel, recomen- 
dava e ordenava o Monarca ao seu Vice-Rei que casti- 
gasse os culpados e que cuidasse para que os "reparti- 
mientos" fossem feitos com toda a modcra^ao se nao 
pudessem ser suspenses, como era seu desejo, para 
descargo de sua consciencia (313). 

Diante disso o Marquez de Cerralbo, depois de 
ouvir os pareceres dos Cabildos eclesiasticos e secula- 
res da cida^de do Mexico e os de pessoas de "qualida- 
de", resolveu, em 31 de dezembro de 1632, suspender os 
"repartimientos", salvo para os servigos nas minas, 
mandando cessar as fungocs dos "juizes repartidores" 
a partir d'e 1 de Janeiro de 1633; deixando assim os in- 
dios livres para que servissem a quem maiores vanta- 
gens Ihes oferecesse e se ocupassem do que Ihes fosse 
mais conveniente, devendo as "justigas" ampard-los e 
nao consentir que Ihes fizessem compulsao ou violen- 
cias (314). 

(313) Ibidem — Vol. VI — Doc. n." DLXXVI — pAgs. 
620 a 622; Simpson-SU/eb'cs (op. cit.) — pags. 147 e 14S. 

(314) F, T. N. E. — Vol. VI — Doc. n.° DLXXVI — pigs. 
622 e 623; Sinipson-5(iicf)es (op. cit.) — pigs. 148 e 149. 



- 144 - 

Como funcionou a reforma? Quais as resistencias 
e obstaculos que encontrou? Examinando documentos 
dessa epoca vamos verificar que, pelo menos durante 
ainda alguns anos, o "repartimiento" continuou clan- 
destinamente. 

bem verdade que o Vice-Rei Marquez de Cerral- 
bo, assim como o Marquez de Cadereita, que o subs- 
tituiu no cargo em 1635, sempre acorreram com o re- 
medio adequado, toda a vez que tais fatos foram le- 
vados ao sen conhecimento. 

0 "repartimiento" ainda era necessario nessa 
ocasiao. A "ganania" nao estava ainda suficientemen- 
te desenvolvida e o habito de receber indios de service 
estava por demais arraigado. Em suas necessidades 
valiam-se entao os lavradores de processes excuses 
subornando governadores e alcaides indios e funciona- 
rios espanhdis de posi(;ao inferior, que se valiam da 
propria autoridade para distribuir indios, o que era 
possivel, alcm do mais, pela fraqueza e ignorancia 
dos indigenas. Os documentos nesse sentido, isto e, em 
que os Vice-Reis dao providencias sobre casos concre- 
tes que Ihes chegam ao conhecimento, sao imimeros, 
pelo menos ate 1640, o que prova que os abusos de- 
viam ser freqiientes e repetidos (315). 

Mas os fazendeiros, a vista da suspensao dos "re- 
partimientos", vao se servir ainda de outros processes, 
mais condenaveis, para se garantirem de indios para 
os services de suas herdades. Yao diretamente aos 
"pueblos" indigenas, ou man dam seus capatazes, e ar- 
rancam a viva forga os indios e os levam, as vezea 
amarrados, para prestar-lhes services. O caso nao e 
isolado e devia se ter tornado mais on menos habitual, 
tantas sao as queixas levadas ao Vice-Rei, expressas 
pelos "mandami'entos" expedidos para corregao, nao 
obstante os castigos cominados. 

Assim, em 1635 os naturais de Guamantla se quei- 
xam que espanhois, para beneficio de suas lavouras, 
entram a fonja em suas casas, de dia e de noite, ar- 
rancando-os de suas camas e os levando para suas 

(315) F.T.N.E. — Vol. VII — Docs, n.-^s XXVIII, de 9 
de setembro de 1633 — pag. 31; XXXII, de 24 de setembro 
de 1633 — pdg. 36; LII, de 4 de abril de 1634 — pig. 58; CXII, 
de 22 de novembro de 1638 — pag. 123; CLXXXII, de 27 de 
agosto de 1639 — pig. 218; CCXXI, de 4 de fevereiro de 1640 
— pig. 290; CCLXVI, de 11 de maio de 1640 — pig. 336. 
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fazendas e se nao os encontram levam suas mulheres, 
no que sao mui vexados. O Vice-Roi proibe, cominan- 
do a pena de dois anos de desterro nas Filipinas, multa 
dt duzentos pesos e dois meses de carcere, em caso de 
reincidencia (316). Outro documento, mais ou menos 
nas mesmas condi?6es, de 1638, mostra que os espa- 
nhois donos de estancias e fazendas continuavam a 
entrar nos "pueblos'* ou mandar seus criados e "mayor- 
domos" que levavam os indios a forca para trabalhar 
nas fazendas. Nfesse documento ha ainda a referencia 
aos mesmos vexames e agravos que os indigenas re- 
cebem dos "mestizos", negros e mulatos da comarca, 
o que parece indicar que seriam agentes dos lavrado- 
res ou que agiriam por conta propria para depois ven- 
der os "servicos" de tais indigenas aos fazendeirqs 
(317). Ha mais outros documentos do mesmo genero, 
porem dtestacamos ainda um de 1640, em que os na- 
turais de San Matheo e San Lorenzo se queixam do 
"mayordomo" de Graviel Hernandes, lavrador daquela 
jurisdicao, e seus criados, que entram em suas casas e 
os levam manietados para a fazenda, obrigando-os a 
trabalhar, e que, quando nao os encontram, levam 
suas mulheres e filhos, sequestrando-os ate que eles 
aparecam para servir (318). 

A atitude dos encomenderos frente aos indios de 
suas "encomiendas" depois da legaliza§ao da liberda- 
de de trabalho pela reforma de 1632, devia continuar 
a mesma, isto e, impossibilidade de se valerem dos 
"servigos pessoais" de seus encomendados e perceber 
os tributes a que tinham (direito em dinheiro ou em 
frutos, Entretanto, em 1633, tao distante de 1549 em 
que os "servigos pessoais" das "encomiendas" foram 
suspenses, ainda ha encomendero que obriga seus in- 
dios a trabalhar sem pagamento, ao que o Vice-Rei 
manda obstar (319). Outra atitude, desta vez em sen- 
tido contrario, e o de encomendero que apela para o 
Vice-Rei, afim de evitar os vexames que seus indios 

(316) Ibidem — Vol. VII — 
novembro de 1635 — pag. 102. 

(317) Ibidem — Vol. VII — 
bro de 1631 — pag. 106. 

(318) Ibidem — Vol. VII — 
julbo de 1640 — pag. 368. 

(319) Ibidem — Vol. VII — 
tembro de 1633 — pag. 35. 

Doo. n.» XCVIII, de 29 de 

Doc. n.0 CI, de 8 de outu- 

Doc. n.0 CCXCI, de 13 de 

Doc. n.0 XXXI, de 22 de se- 
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sofrem, por serem obrigados a servir determinado la- 
vrador sem pagamento (320). Por ai se pode avaliar 
que os encomenderos continuavam a defender os in- 
dios d'e suas "encomiendas" para nao serem defrau- 
dados de sens tributos e que, nao obstante as reitera- 
das proibicoes, atraves de quase todas as cedulas que 
se baixavam, ainda havia abusos no emprego de m- 
dios em "servigos pessoais" gratuitos. 

Ja acentuamos em outra parle deste trabalho que 
os Caciques e Principals indigenas tinham direito, ga- 
rantido por lei, de se valerem dos "services pessoais" 
de sens "macehuales", a principio gratuitamente, mais 
tarde com salaries, sendo que o "Juzgado de Indies" 
chegou a decidir que tais services deviam ser pres- 
tados de acordo com antigo costume, isto e, sem pa- 
gamento. Depois de 1632 continua ainda g'arantido 
aos Caciques os "servicos" de sens "macehuales" e 
isso se deduz de diversos "mandamientos" nesse sen- 
tido, todos favoraveis aos Principals indigenas, uns fa- 
zendo referencias a pagamento de tais servicos, outros 
em que ha omissao completa a esse respeito (321). 

Quanto ao problema da "ganania", depois de 
1632, e precise distinguir o periodo anterior a 1640 e o 
subseqxiente. Ate 1640 governaram a Nova Espanha os 
Yice-Reis Marquez de Cerralbo e Marquez de Caderei- 
ta, que se dispuzeram mais ou menos intransigente- 
rnente a cumprir as decisdes reais, tudo fazendo em 
beneficio dos indigenas, isto e, providenciando para 
que tivessem garantidos service voluntario, salarios 
adequados, liberdade de movimentos sem a constricao 
das dividas, e assim o sistema nao se sobrepujou de 
muito. Depois de 1640, ou porque os governos que se 
sucederam tivessem sido menos firmes ou porque o 
meio social' tivesse resistido mais e se imposto, o fato 
e que a "ganania", apoiada no sistema de dividas, se 
robustece e se consolida, tomando-se a base da mao 
de obra das fazendas. 

O problema dos Yice-Reis Cerralbo e Cadereita, 
em obediencia aos desejos da Coroa, era garantir li- 

(320) Ibidem — Vol. VII — Doc. n.0 II, de 26 de feve- 
reiro de 1633 — pag. 2, 

(321) Ibidem — Vol. VII — Docs, n.os XXI, de 16 de 
junho de 1633 — pag. 23; LXVIII, de 27 de outubro de 1634 
— pag. 74; CXVI, de 7 de dezembro de 1638 — pag. 128; CL, 
de 6 de junho de 1639 — pag. 178; CCXLI, de 15 de fevereiro 
de 1640 — pag. 305. 
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vre contratagao e liberdade de movimentos para os in- 
digenas. Desse modo amparavam a "ganania" porque 
deviam fomentar os concertos voluntarios. E estes se 
multiplicam, susp'ensos os "repartimientos", raldlcan- 
do os indigenas nas fazendas, e isto vinha ao encontro 
dos interesses dos lavradores, que garantiam a mao 
de obra de que necessitavam, e dos interesses dos In- 
dies, que fugiam assim as cargas dos "pueblos". Tudo 
isso sob o ben'eplacito dos Vice-Reis que, fieis a poli- 
tica que se impuzeram, expedem "mandamientos" or- 
denando que ninguem se interponha ao direito dos fa- 
zendeiros de contratar os indios que necessitem (322) 
e impedindo que as autoridades dos "pueblos" reti- 
rem os "gananes" fixados nas fazendas, salvo no turno, 
para os "repartimientos" de minas (323). 

Mas, nem por isso, deixam de acudir aos indige- 
nas, toda a vez que a sua liberdade de movimentos esta 
ameacada. Assim, a pedido de diversos "gananes", que 
acusam o fazendeiro sob quern trabalham de maus tra- 
tos e de que ha tres anos trabalham sem que ele queira 
pagar-lhes seus salaries e vesti-los e as suas mulheres 
e filhos, e querendo passar a outra fazenda onde serao 
melhor tratados, pelo que pedem amparo e protecao, o 
Vice-Rei dispoe que nao sejam molestados e que pos- 
sam trabalhar onde quizerem, de conformidade com 
as cedulas de Sua Magestade (324). 

Entretanto, depois de 1640, a situacao se modifica 
a favor dos lavradores, a "ganania" se firma definiti- 
vamente e a liberdade de movimentos dos indigenas tor- 
na-se mais coarctada. Sob fundament© de que outros 
lavradores atraem e levam seus "gananes", numa com- 
petencia desleal, pois que todos necessitam de mao de 
obra, e que isso e proibido por "mandamiento" antigo, 
conseguem os fazendeiros evitar a saida de seus tra- 
balhadores, prendendo-os e fixando-os mais as herda- 
des (325). Mais do que isso: lineamentos de adscricao 

(322) Ibidem — Vol. VII — Docs. n.0s I, de 26 de feve- 
reiro de 1633 — pag. 1; IV, de 12 de margo de 1633 — pdg. 4; 
IX, de 20 de abril de 1633 — pag. 9; X, de 20 de abril de 1633 
— pag. 10; XL, de 23 de outubro de 1633 — pag. 46. 

(323) Ibidem — Vol. VII — Docs. n.0s V, de 18 de mar- 
co de 1633 — pag. 5; CL, de 6 de junho de 1639 — pag. 178. 

(324) Ibidem — Vol. VII — Doc. n.0 CCIV, de 19 de 
novembro de 1639 — pag. 252. 

(325) Ibidem — Vol. VII — Docs. n.0s CCCXII, de 14 de 
maio de 1641 — p5g. 406; CCCXXXII, de 6 de novembro de 
1641 — pag. 435; CCCXLVII, de 19 de maio de 1642 — pag. 
454; CCCLXXXVI1I, de 19 de Janeiro de 1644 — pag. 501. 
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dos "ganan'es" as fazendas aparecem ja, oficializados 
pelo Vice-Rei. Assim, em alguns documentos, faz'endei- 
ros que compram herdades se queixam ao Vice-Rei que 
seus antigos donos adquirem tratos de terras proximos 
e levam os "ganan'es" das herdades, causando-lhes pre- 
juizos, ao que determina o Vice-Rei que tais "gananes" 
devem voltar para as primitivas herdades (326), dando 
fundamento ao habito que se generaliza, tornando-se 
uma forma indireta de compulsao do indio ao trabalho 
nas fazendas., 

de se destacar que os "mandamientos" contra os 
abusos dos "repartimientos" clandestinos e contra as 
violencias cometidas pelos lavradores em busca de tra- 
balhadores param exatamente em 1640. Talvez nao se- 
ja coincidencia. Rrovavelmente com o fortalecimento 
da "ganania", com a fixacao de "ganan" mais ou me- 
nos garantida pelas autoridades, nao mais fosse precise 
recorrer ao suborno e as violencias que ate entao muitos 
cometiam. 

Ja fizemos referencia anteriormente ao problema 
dos "pueblos" e fazendas quanto aos tributes devidos 
pelos "gananes", assim como a faculdade concedida aos 
"pueblos" de nomear protetor, espanhol, afim de mais 
facilmente poderem cobrar tais tributes. Depois de 1632 
continuam as nomea^oes de protetores espanhois, com 
assentimento e algumas vezes ate com aprova?ao do 
Vice-Rei (327). Com o tempo os protetores alargam o 
ambito de suas fun^oes, chegando ate a defender pfe- 
rante as justicas os direitos de seus protegidos, com a 
devida permissao do Vice-Rei (328). 

Com a proibigao dos desvios de indios "gananes" 
de uma fazfenda para outra, mais e mais se consolida a 
"ganania" depois de 1640. Mas, sem o "sistema de di- 
vidas", nao se tornaria, como se tornou, a garantia dos 
fazendeiros quanto a mao de obra e o instrument© de 
opressao confra o indigena, que vai ficar jungido a 
terra, escravizado d'entro do regime livre de trabalho e 

(326) Ibidem — Vol. VII — Docs. n.°s CCCXLIV, de 14 
de fevereiro de 1642 — pag. 451; CCCLXXXV, de 11 de dezem- 
bro de 1643 — pag. 498. 

(327) Ibidem — Vol. VII — Docs. XCVI, de 20 de no- 
vembro de 1635 — pag. 100; .CIV, de 9 de outubro de 1638 — 
pig. 110; CCX, de 2 de dezembro de 1639 — pag. 263. 

(328) Ibidem — Vol. VII — Doc. n." CCLXXXV, de 25 
de junho de 1640 — pag. 360. 
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nao muito diferentemente dos primeiros tempos da 
coloniza^ao. 

Quanto ao sistema de dividas, precisamos tambem 
distinguir a epoca dos Vice-Reis Cerralbo e Cadereita 
da posterior. Com el'es os indigenas sao amparados e 
garantidos na sua liberdade de movimentos, com on sem 
dividas. Inumeros sao os documentos nesse sentido. 
Quando os indios nao mais querem servir, apelam para 
o Vice-Rei, queixando-se qire sofrem maus tratos dos 
fazendeiros ou de sens capatazes, sendo-lhes entao dado 
todo o amparo que necessitam, podendo livremente dri- 
xar as fazendas (329). Ha ate um "mandamiento" mais 
incisivo em que o Vice-Rei Cadereita, amparando indios 
"gananes", fugitives de herdade, d'etermina que nao 
se Ihes facam agravos nem se Ihes obriguem a servir, 
devam dinheiros on nao (330). JEssa liberdade de mo- 
vimentos dos indigenas era tao garantida por essa epo- 
ca que, em alguns documentos, os indios ao solicitar 
protecao contra os lavradores, arguiam que nada Ihes 
deviam, mas que, "mesmo que devessem nao deveriam 
ser presos ou compelidos a servir, de conformidade com 
as ordenancas reais", no que eram atendidos pelo Vi- 
ce-Rei (331). 

Essa situacao, porem, nao iria perdurar. Depois de 
1640 o sistema de dividas volta a ser garantido pelas 
autoridades vice-reais e vai ppeponderar nas relagoes 
entre "gananes" e fazendeiros. A principio voltam a 
vigorar as dividas por tributes. Os lavradores invocam 
"mandamientos" antigos que os autorizam a pagar os 
tributes de seus "gananes" e pedem providencias quan- 
to aos que fugiram devendo-lhes. Alguns chegam a ale- 
gar que os indios fugitives com dividas haviam nascido 
e se criado na fazenda, O Vice-Rei atende a todos, pres- 
crevendo, entretanto, que so deveriam servir os indi- 
genas pelo montante dos tributes e por quatro meses. 

(329) Ibidem — Vol. VII — Docs, n.os XXIT, de 12 de 
agosto de 1633 — pag. 24; LIII, de 4 de abril de 1634 — pag. 59; 
CXXIV, de 12 de fevereiro de 1639 — pag. 149; CLXXI, de 16 
de julho de 1639 — pag. 204; CCXXII, de 12 de Janeiro de 1640 
— pAg. 278. 

(330) Ibidem — Vol. VII — Doc. n." CXXXI1, de 4 de fe- 
vereiro de 1640 — pag. 291. 

(331) Ibidem — Vol. VII — Docs, n.os CLXVIII, de 13 de 
julbo de 1639 — pag. 200; CLXXXI, de 27 de ag6sto de 1639 — 
Piig. 217. 
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sendo-lhes pennitido licjuidar a divida em dinhei- 
ro (332). 

Como se pode observar os indigenas, mesmo os nas- 
cidos e criados nas fazendas, tentam de vez em quan- 
do se subtrair ao guante da servidao, porem em pura 
perda. Devem servir e o aparelho da justica os com- 
pele a isso, nao obstante as cedulas e "ordenanzas" 
reais, prescrevendo a sua liberdade em face do contrato 
de trabalho. 

O sistema de dividas, entretanto, vai sagrar-se por 
assim dizer, consolidando-se, com o Vice-Rei Don Juan 
de Palafox y Mendoza, em 1642. A pedido de varios 
lavradores, que invocam um Auto seu, de 15 de junho 
de 1641, no cargo de Visitador Geral de Nova Espanha, 
em que declarava que os amparos em favor dos indi- 
genas, como Sua Magestade o manda, nao devem ser 
em prejuizo das dividas de tais indios aos lavradores e 
pessoas a quem servem, as quais justificadas, tern obri- 
gacdo de pagar antes de abandonar o servico, o Vice- 
Rei torna a referenda-lo, garantindo assim a retencao 
do "ganan", sem restricdo d natureza da divida e ao 
tempo de servico (333), 

Com os Vice-Reis posteriores o sistema continua e 
se reforca. Com o Vice-Rei, Don Garcia Sarmiento de 
Sotomayor, Conde de Salvatierra, por exemplo, fica 
assegurado aos fazendeiros o direito de impedir que 
seus "gananes" abandonem as fazendas com dividas 
(334), mas, de vez em quando, mormente quando os 
lavradores se queixam da fuga de indios devendo tri- 
butes, reaparece o limite de quatro meses (335). Mas, 
essa nao era uma regra fixa, pois que, em documentos 
anteriores e posteriores manda servir "pelo tempo que 

(332) Ibidem — Vol. VII — Docs, n.os CCCIII, de 19 de 
janciro de 1641 — pag. 390; CCCVII, de 24 de fevereiro de 
1641 — pag. 398; CCCIX, de 14 de mar^o de 1641 — pag. 
402; CCCXI, de 29 de abril de 1641 — pag. 404; CCCXIV, de 15 
de maio de 1641 — pag, 408; CCCXVI, de 6 de junho de 1641 
— pag. 413; CCCXVII, de 6 de junho de 1641 — pag. 414; 
CCCXX, de 6 de setembro de 1641 — pag. 418; GCCXXIII, de 
7 de setembro de 1641 — pag. 424. 

(333) Ibidem — Vol. VII — Doc. n." CCCL, de 19 de 
agosto de 1642 — pags. 457 a 460. 

(334) Ibidem — Vol. VII — Doc. n." CCCLI, de 3 de de- 
zembro de 1642 — pag. 460. 

(335) Ibidem — Vol. VII — Doc. n.o CCCLXXIV, de 4 de 
setembro de 1643 — pag. 484. 
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for necessdrio" para descontar a divida (336). Outro 
"mandamiento" ainda reforga completamente o siste- 
ma, pois que, a pedido de lavradores, sobre "gaiianes" 
que se ausentam com dividas, manda o Vice-Rei que 
sejam obrigados a servir pelo que devem de tributes 
te do mais que tiverem recebido para irestudrio e euro, 
de suas enfermidades, embora limite o prazo a quatro 
meses (337). 

fisse conceito de dividas compreendendo os tributes 
e "outras coisas" se generaliza e os documentos nesse 
sentido sao em quantidade., 0 Vice-Rei manda sempre 
que voltem os indios devedores, quer tenham fugido ou 
sido atraidos por outros fazendeiros, e que sirvam para 
descontar as dividas provenientes de tributes, vestua- 
rios e cura de enfermidades, porem, na mor parte das 
vezes, se refere ao limite de quatro meses (338). 

Interessante e notar que ha quase sempre referen- 
cias nas alegacoes dos fazendeiros a cura de enfermi- 
dades entre as dividas, o que parece indicar que os 
indios enfermavajn com facilidade ou, o que deve ser 
mais certo, que fossfe uma alegagao habitual para jus- 
tificar o pedido. Tambem e de se referir a repetigao 
em inumeros documentos pelos lavradores, de que os 
indios fugidos haviam nascido e se criado nas fazen- 
das (339). Isso denota que, por essa epoca, meados do 
seculo XVII, as gera^oes de "gananes" se sucediam nas 
fazendas e que, de vez em quando, alguns mais afoitos 
tentavam, debalde, fugir a constricao e jugo em que 
se achavam. 

0 direito dos lavradores de reterem seus "gana- 
nes" nas herdades por dividas continua assegurado ate 
o final do seculo XVII, respeitando-se embora o limite 
de quatro meses. Ha, no entanto, uma pequena exce- 
cao, em 1661, com o Vice-Rfei Conde de Bafios, que de- 

(336) Ibidem — Docs, n.os CGCLXXI, de 30 de agosto de 
1643 — pag. 482; CCCXCIV, de IS de maio de 1644 — pag. 508. 

(337) Ibidem — Vol. VII — Doc. n.° CCCLXVII, de 18 de 
agosto de 1643 — pag. 477. 

(338) Ibidem — Vol. VII — Docs, n.os CCCLVII, de 28 de 
Janeiro de 1643 — pag. 466; CCCXCI, de 17 de mar?o de 1644 
— pag. 505; CCCXCIX, de 13 de julho de 1644 — pag. 514; 
CDXIII, de 23 de novembro de 1644 — pag. 529; CDXV, de 16 
de dezembro de 1644 — pag. 531; CDXXI, de 16 de fevereiro 
de 1645 — pag. 537. 

(339) Ibidem — Vol. VII — Docs. n.0s CCCLXXVI1I, de 
28 de setembro de 1643 — pag. 489; CCCLXXIX, de 28 de se- 
tembro de 1643 — pag. 490; CCCXCII, de 20 de mareo de 1644 — 
pag. 506; CCCXCVII, de 23 de junho de 1644 — pag. 511. 
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clara os "gananes" livres de servirem onde quizessem, 
embora fossem devedores (340). Mas, depois, volta a 
vigorar o sistema em toda a sua plenitude, e ate o 
final do s^culo, guardando-se sempre o limite de qua- 
tro meses. 0 governo chegou ate a mandar imprimir 
uma "ordenanza" — a "ordenanza" 48 — pela qual se 
determinava que os indios fugidos das fazendas com 
dividas, deveriam ser compelidos pelas "justicas", ajus- 
tadas as contas, a pagar em dinbeiro ou em service, con- 
tanto que nao passase de quatro meses (341). 

Em outra parte deste trabalho verificanms que, nos 
fins do seculo XVI, os salaries de indigenas nas her- 
dades e fazendajS "eram pagos na base de seis reales de 
prata por semana. Em principios do seculo XVII, em 
1610, depois portanto da cedula de 1609 que, embora 
fazendo voltar o "repartimiento", recomendava cuida- 
dos especiais no bom tratamento dos indios, o Vice- 
Rei, em "ordenanza" que expediu, invocando a cedula 
e afirmando que o salario de seis reales por semana 
era insuficiente, determina que sejam pagos aos indi- 
genas de "repartimiento" jornais de um real e meio 
por dia de trabalho e mais a viagem de ida e volta na 
baste de meio real por seis leguas de caminho (342). 
Em 1632, lavradores de Guexotzingo, alegando nao ter 
indios de "repartimiento", pedem ao Vice-Rei "man- 
damiento" para que possam livremente e sem estorvos 
contratar indios para trabalharem em suas fazendas, 
propondo-se pagar jornais de dois a dois e meio rea- 
les por dia e comida (343). Mas esse pagamento, ste 
efetuado, era excepcional, porque, em 1634, vamos en- 
con trar "mandamientos" do Vice-Rei mandando pa- 
gar aos indios salaries na base de um real e meio por 
dia, como estd prdenado, isto e, fazendo refereincia a 
"ordenanza" de 1610 (344). Em 1639, deparamos em 
outro documento, o Vice-Rei manda pagar salaries na 

(340) Silvio Zavala — Origenes Colaniales del Peonage en 
Mexico — in El Trimestre Economico — Vol. X — n.0 4 — 
pag. 734. 

(341) Ibidem, ibidem — p^g. 735. 
(342) "Ordenxmzas en favor de los Indios — in Doctrinas 

y Realidades (op. cit.) — p5gs. 286 a 288. 
(343) F.T.N.E. — Vol. VI — Docs. n.° DXLVII, de 15 

de maio de 1632 — pag. 572. 
(344) Ibidem — Vol. VII — Docs, n.0s LV, de 27 de mam 

de 1634 — pag. 60; LVI, de'27 de maio de 1634 — p^g. 61. 
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base de dois reales e meio por dia (345), mas, parece 
exce<jao, porque, no ano seguinte, o mesmo Yice-Rei, 
Marquez de Cadereita, a pedido dos proprios indige- 
nas, que pfedem salaries na base de cinco pesos (de 
prata) por mes (346) e uma fanga de milho ou um 
real e meio por dia, determina que Ihes sejam pagos 
pela ultima estimativa, isto e, um real e meio por dia 
(347). Esta base, com pequenas flutua^oes, parece, vi- 
gorou ate o final do seculo XVII. 

Entretanto, para bem avaliar o que representava 
esse salario, mister se faz saber o que se poderia ad- 
quirir com ele, isto e, precise e conhecer o preco das 
utilidades essenciais. Encontramos, assim, para o se- 
culo XVIl, na cidade do Mexico, o pre?© medio dos 
seguintes artigos de primeira necessidade; milho, dez 
reales a fanga; cartie, de boi, podia ser comprada na 
base de um real cada seis ou sete libras (de 2 legs. 700 
a 3 kgs. 100); de carneiro, um real cada tres ou quatro 
libras (de 1 kg. 360 a 1 kg. 800 aproximadamente); 
pao, meio real por dezeseis a vinte oncas (meio quilo 
mais ou menos); sapatos, poderiam ser adquiridos por 
menos de um peso, chegando mesmo a custar tres ou 
quatro reales, dependendo do preco do couro (348). 
fisses pre^os indicam que os salaries dos indigenas 
"gananes" eram insuficientes e explicam em parte a 
sua sujeigao as fazendas, pois tais artigos deviam Ihes 
ser debitados por pre^os muito mais altos, ja atenden- 
do a .distancia da capital, ja atendendo a ganancia e 
interesse dos fazendeiros na fixacao do indigena. 

* * * 

O seculo XVII se inicia com a supressao do "repar- 
timiento forzoso" e a conseqiiente liberdade do indi- 

(345) Ibidem — Vol. VII — Doc. CLIX, de 18 de junho 
de 1639 — pag. 188. 

(346) O ouro era cunhado em moedas de dezesseis, oito, 
quatro e dois pesos. A prata era cunhada em moedas de um 
peso, meio peso, um quarto de peso, real e meio real. Um real 
era equivalente a um oitavo de peso. Chester L. Guthrie — 
Colonial Economy. Trade, Industry, and Labor in Seventeenth 
Century Mexico City — in Revista de Historia de America — 
n.o 7, dezembro de 1939 — pag. 104. 

(347) F. T. V, E. — Vol. VII — Doc. n." CCXXIX, de 28 de 
Janeiro de 1640 — pag. 287. 

(348) Chester L. Quthrie — Colonial Economy (op. cit.) 
— pag. 131. 
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gena de contratar sua prestacao de trabalho com quem 
elegessc. Tal desiderate nao foi conseguido, voltando o 
"repartimiento", para ser suprimido em 1632. Por es- 
sa epoca ja a "ganania" se achava suficientemente for- 
te e mais se firma e se estabiliza, por se tornar a imica 
fonte disponivel de mao de obra de que qs lavradores 
dispunham. Mas isso nao Ihes era suficiente. Queriam 
garantia do fornecim'ento de trabalho continuado e se 
valem entao do "sistema de dividas", ja iniciado no 
seculo XVI, sistema que se tornou um metodo indireto 
de compulsao do indigena ao trabalho, pois que, por 
meio de adiantamentos que sao repetidos, adscreve o 
"ganan" a fazenda, com o auxilio e beneplacito das 
autoridades, nao obstante todos os esforcos para se 
livrar. 

A "ganania", suplementada pelo sistema de com- 
pulsao por dividas, se consolida, pois, em meados do 
seculo XVII e se torna o meio legal de fornecimento de 
trabalho as lavouras pelos indigenas. A meta da Coroa 
— contrataqao livre dos indigenas e trabalho sob jor- 
nal — havia sido conseguida. Ap'enas, na pratica, o 
espanhol conseguira estabelecer metodos dentro da li- 
berdade de trabalho, que constringia o indigena e o 
escravizava, por assim dizer, como nos primeiros anos 
da conquista espanhola. 

* * * 

OS SeCULOS XVIII E XIX 

0 seculo XVIII assiste a transformacoes radicals na 
Espanha e nas colonias. A dinastia borbonica substi- 
tui, logo no inicio do seculo, a velha casa dos Habs- 
burgos, que havia deixado a Espanha em franca deca- 
dencia. Os Borbons vao encontrar um tesouro exaus- 
to e um declinio alarmante nos ingressos fiscais. Para 
aumentar as rendas, com propositos de fortalecer a 
Espanha para poder fazer frente a poderosos inimigos 
na Europa, intentam um sistema de reformas em todos 
os ramos da administracao e acorocoam, fomentam e 
desenvolvem a agricultura, a industria e o comercio. 

Entretanto, tal o estado lastimavel da metropole, 
os dois primeiros reis da dinastia borbonica concen- 
tram seus esforcos nas reformas a se executarem na 
Espanha e so o terceiro rei, Carlos III, em meados do 
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seculo, e que vai voltar os olhos para as colonias, for- 
talecendo a administracao, estimulando a vida econo- 
mica, para o que remove as velhas restricoes econo- 
micas e inaugura uma politica economica liberal. 

'E bem verdade que tais reformas nao tem em mira 
o bem estar de seus siiditos, mas, embora queiram 
evitar que as colonias venham a cair em maos de na- 
gnes estrangeiras, embora colimem o desenvolvimento 
e aumento das rendas reais, o certo e que a producao 
da agricultura levanta^se, as industrias sao encoraja- 
das e o comercio atinge niveis ate entao nunca al- 
cancados. 

Tendo era vista a nova situacao criada, vejamos 
quais os seus efeitos na agricultura, cm Nova Espanha, 
quanto ao problema da prestagao do trabalho do 
indigena. 

* * * 

a) O seculo XVIII 

Para bem se examinar a situacao dos fazendeiros, 
"gananes" e "pueblos" indigenas, forcoso se faz dis- 
tinguir o period© anterior ao reinado de Carlos III, 
isto e ate 1759, do posterior em que sao intentadas as 
reformas borbonicas na colonia. 

Nesse primeiro periodo, embora as reformas ainda 
nao se tenham iniciado, os primeiros Vice-Reis borbo- 
nicos, seguindo a politica geral da Coroa, tratam de 
impulsionar a vida economica da colonia, para o que, 
quanto a agricultura, favorecem as pretensoes dos 
fazendeiros, 

Desse modo, a "ganania" mais se desenvolve ain- 
da, assim como o sistema de dividas, favorecidas pelas 
autoridades e a sujeicao do indigena se torna cada vez 
maior. 

Quando os lavradores necessitam de trabalhado- 
res, por exemplo, para as suas colheitas, por Ihes faltar 
"gananes" suficientes, apelam jpara o Vice-Rei que, 
tendo em vista o interesse coletivo, ordena as "justi- 
<jas" que fornecam indigenas dos "pueblos" para o re- 
ferido mister. Assim o faz o Vice-Rei Duque de Al- 
buquerque em 1708 e, tambem, o Duque de Linares, 
em 1715, embora advirta que o faz em carater excep- 
cional, verificando-se entao que, agora, os "pueblos" 
suprem as fazendas de trabalhadores quando Ihes fal- 
tam "gananes", assim como a "ganania" suplementa- 
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va o "repartimiento forzoso" antes da reforma de 
1632 (349). 

Observa-se tambem uma tendencia para uma maior 
adscricao do indio a herdade, cujos lineamentos Veri- 
ficamos ao estudar o seculo XVII, isto e, o sistema que 
seria generalizado, restringindo e limitando a liberdade 
do indio. Assim, urn lavrador, que compra uma fazenda, 
da qual o antigo dono carrega com os "gananes", apela 
para o Vice-Rei, em 1716, alegando textualmente; "las 
gananias de uma hacienda no pueden ampararse ni 
acogerse en otras, pues estos son tenidos como adscript 
ticios, por cuya causa los duenos de las haciendas son 
obligados en este reino a pagar los reales tributes a su 
majestad por aquellos gananes o indios que estan em- 
padronados en ellas..O Vice-Rei aceita e reconhece 
a tese, mandando que Ihe sejam devolvidos os "gana- 
nes" (350). 

Entretanto, isto nao quer dizer que os indigenas 
ficavam escravizados a fazenda, com os movimentos 
completamente tolhidos. Havia uma margem de liber- 
dade de movimentos, O "ganan", mesmo devedor, po- 
deria descontar sua divida em outra fazenda, se fosse 
maltrataido pelo lavrador, embora esse direito fosse 
muito restrito. 0 Vice-Rei, Marques de Valero, resolve 
em 1717 um caso, interessante nao so sob esse aspecto, 
como pelo do "sistema de dividas". Um "gandn" e sua 
mulher apelam para o Vice-Rei, alegando que traba- 
Iham na fazenda em que estao contra sua vontade e sem 
pagamento. Um "mandamiento" foi expedido ordenan- 
do-se que se fizessem as contas de ambos, e que fossem 
pagos se o lavrador Ihes devesse ou que descontassem 
a divida em outra fazenda se fossem devedores. Ajus- 
tada a conta, resultou que a india era credora por 9 
reales e o indio devedor de 57 pesos, 3 reales e meio. 
Representou entao o fazendeiro ao Vice-Rei, fazendo- 
Ihe ver o perigo que isso representava, pelo exemplo 
aos demais "gananes", que verificavam que um deles 
partia com divida tao elevada, com assentimento das 
autoridades, ao que o Vice-Rei, voltando de sua decisao, 
manda qu'e o indio desconte a divida na propria fa- 
zenda, e o interessante e que nao determina limite 
algum, quer de tempo ou de quantia (351). 

(349) Silvio Zavala — Origenes Coloniales (op. cit.) — 
pi«. 727. 

(350) Ibidem, ibidem — pig. 739. 
(351) Ibidem, ibidem — pigs. 739 e 740. 
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O sistema de "gaiiania", com a natural compulsao 
por dividas, con^inua desenvolvendo-se mais ou menos 
dentro desses criterios ate o reinado de Carlos III, quan- 
do se iniciam as reformas tendentes a melhorar e fazer 
progredir a colonia em todos os setores. Por efeito des- 
sas reformas, editos sao baixados referentes as relagdes 
entre "gananes" e fazendeiros e, embora procurem ga- 
rantir os lavradores, para que a producao nao venha a 
sofrer, procuram, no entanto, proteger o indigena con- 
tra os que nao Ihes pagam salaries ou Ihes causam 
maus tratos. 

Nessas condicoes foi o edito (bando) promulgado 
por Don Joseph de Galvez, do Supremo Conselho e Ca- 
mara das Indias. e Visitador Geral de Justica e da Real 
Fazenda em Nova Espanha, em 1769. Nesse edito, com 
a mira em que nao faltem os trabalhadores necessarios 
para o cultivo das terras, porem em beneficio tambem 
dos pobres, da causa publica e de acordo com os fazen- 
deiros, regula os salaries e as condicoes da presta^ao do 
trabalho. Quanto aos salaries, fixa para os "gananes" um 
minimo de sete pesos por mes, em dinheiro, e em cada 
semana dois almudes (352) de milho e meia arroba de 
came fresca ou um quarto de arroba de tassalho (tiras 
de carne seca), sejam casados ou solteiros. For onde 
podemos verificar que tais salaries ja sao bem superio- 
res aos do seculo XVII, embora nao possamos avalia-los 
bem por nos faltar os dados sobre o pre^o das utilida- 
des, assim como o genero da alimentacao do indigena, 
baseada principalmente no milho e na carne. 

Porem o edito ref'erido trazia uma novidade quanto 
ao "sistema d'e dividas", para regular as relagoes entre 
fazendeiros e "gananes". a institui^ao dos "bilhetes 
de liberdade". Assim, o "gafian" endividado nao pode- 
ria abandonar a fazenda sem antes pagar sua divida. 
E para que nao houvesse fraude, nenhum lavrador po- 
deria admitir "gahan" de outra herdade, sem a decla- 
ragdo por escrito do amo de que nada Ihe ficou a dever. 
Entretanto, em defesa do indigena, prescreve que nao 
se Ihe adiante mais do que dois meses de salaries e 

(352) O almude era medida equivalente era Espanha a 
uma e meia fanga e em Lisboa a 16 litros de S decilitros. 
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que nao se impeca aos solventes de procurar melhor em- 
prego (353). 

feste edito e importante porque resolvia o caso das 
fugas e da passagem do "ganan" de uma a outra her- 
dade atraido por outro lavrador, assim como delimita- 
va para quatorze pesos, a quanto montavam os salaries 
de dois meses, o maximo dos adiantamentos. 

Mas, apesar dessa maior liberdade de movimentos 
dos "gananes", apesar do maior salario, a vida do in- 
digena continua a ser miseravel e vexatoria, como po- 
demos deduzir de outro edito, promulgado em 1784 por 
Don Matias de Galvez, Governador e Capitao Geral de 
Nova Espanha. No preambulo desse edito diz ele que 
os miserdvei's indios sao credores de toda a protecao e 
favor, mas que em .distintas provincias do Vice-Reinado 
vem sofrendo "misera escraviddo, cruets castigos, exces- 
sivas fadigas e convencoes injustas com ofensa de sens 
direitos". 

Nesse "bando" de Don Matias de Galvez havia al- 
gumas inovagoes favorecendo os indigenas e melhor re- 
gulando as relagoes entre amos e "gananes". Assim, 
alargava o ambito do "livro de contas", existente desde 
o seculo XVII. Agora o "livro" nao se limitaria so a 
inscrever os debitos e creditos dos "gananes", Deveria 
ser um livro de trabalho, no qual se declararia com cla- 
reza e distin^ao os nomes dos trabalhadores, a natureza 
de seus trabalhos, os jornais que pere'ebiam, os dias em 
que trabalhavam, os em que Ihes foram feitos adian- 
tamentos e os ajustes de contas., 

Mas, para que nao houvesse possibilidade de frau- 
de, deveria o fazendeiro dar a cada "ganan" uma car- 
teira de trabalho, que fosse a contra-partida de seus 
assentamentos no "livro d'e contas", afim de que os in- 
digenas pudessem controlar suas contas na ocasiao dos 
ajustes. losses ajustes deveriam ser feitos obrigatoria- 
mente cada quatro meses, pagando-se prontamente ao 
indigena o seu saldo, nao sendo licitas as convencoes 
para que tais ajustes fossem feitos cada ano on em 
outros prazos. 

(353) "Bando sefialando los salarios y razon de manteni- 
mientos que se han de dar a los trabajadores; jornaleros y 
sirvientes que se expresan — 1769" — in Legislacion del Tra- 
bajo {op. cit.) — pags. 156 e 157; Silvio Zavala — Origenes 
Coloniales — {op. cit.) — pag. 741. 
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Para evitar que nesses ajustes os indigenas fossem 
sempre devedores, nao seriam permitidos adiantamen- 
tos superiores a cinco pesos, quaisquer fossem os pre- 
textos ou motives invocados, casamentos, batisados ou 
enterros. Entretanto, afim de evitar que em ocasioes 
de grande necessidade viessem os indios a sofrer priva- 
coes pela limita^ao da lei, permitia-se que, em suas ne- 
cesidades domesticas gravissimas, maiores adianta- 
mentos fossem dados, desde que o fizessem com ates- 
tado do Alcaide ou de quaisquer de seus Tenentes. 

Os salaries deviam ser pagos em dinheiro, e em 
mao propria do "ganan", e jamais em roupa, milho, 
vinho, aguardente ou Aoutras bebidas, o que demonslra 
que essa era uma das formas usuais da exploracao do 
indigena, forma, alias, que continuou com os tempos, 
apesar das proibicoes. 

Os "bilhetes de liberdade" ou certificados de sol- 
vencia continuavam em vigor. O "ganan" nao podia 
apresentar-se em outra fazenda sem a declaracao do 
fazendeiro ou seu administrador de que nada devia. No 
entanto, havia aqui ainda uma inovagao, que propiciava 
ao indigena uma maior margem de liberdade. Se o 
novo patrao encampasse a divida de outra fazenda, 
poderia ficar com o "ganan" e, nesse caso, nao poderia 
descontar de seus salaries, semanalmente, senao a 
quarta parte da divida, afim de deixar-lhe o necessario 
para manter-se. 

Prescrevia ainda o "bando" que os indios "gana- 
nes", livres como os mais puros plebeus espanhois, de- 
veriam ter a eleicao de trabalho inteiramente a sua 
vontade, de forma que nenhum espanhol dono de fa- 
zenda ou outra pessoa possa obriga-los a que va ser- 
vi-los, se nao o forem voluntariamente. Mas, acrescen- 
tava o edito, considerando a inclinacao destes naturais 
para a ociosidade, devem as autoridades, governado- 
res, corregidores, alcaides maiores e demais justicas — 
cuidar com particular zelo e at'encao de que nenhum 
indio viva ocioso, que todos trabalhem e se ocupem em 
trabalho proprio ou alheio, sem excusa, todos os dias a 
nao ser os em que o trabalho e proibido. Nessas con- 
dicoes havia, ao mesmo tempo, liberdade e compulsao; 
liberdade de escolha do genero de trabalho e compul- 
sao, afim de evitar a ociosidade. Entretanto, o proble- 
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ma do indio entregue a si mesmo, quanto a ociosidade, 
devia ser bastante serio, porque recomendava-se aos 
curas e demais eclesiasticos que fizessem entender aos 
indigenas que seriam castigados com severidade os 
ociosos, ebrios, e incorrigiveis, devendo aconselha-los a 
que nao desamparassem as fazendas em que fossem 
bem tratados e pagos. 

Proibia-se ainda aos fazendeiros tratar os indios 
com rigor, de acoita-los por via de correcao ou encer- 
ra-los em prisoes, ainda que fujam, o que demonstra 
que tais habitos eram correntes na colonia. 

Tambem e de se ressaltar, no mesmo "bando", a 
disposicao em que excluia os espanhois pl'ebeus, os 
negros, mulatos e "mestizos", empregados de fazendas, 
das limita^oes impostas aos indios "gananes", quanto 
aos adiantamentos de salarios. Para esses nao haveria 
limitacoes, poder-s^-ia adiantar tudo o que pedissem e 
o debito podia ser satisfeito em dinheiro ou em servigo, 
nao podendo abandonar a fazenda enquanto fos- 
sem devedores, salvo no caso em que os amos, abusando 
de sua sorte, pretend'essem com dolo escraviza-los em 
sen service. 

Finalmenfe, mandando cumprir o "bando", ha o 
seguinte topico, que e bem elucidativo: "bando em 
beneficio dos miseraveis indios, para por termo aos 
abusos e extorsoes que se Ihes hao feito ate agora em 
algumas provincias do Vice-Reinado; para desterrar a 
ociosidade destes naturais por meios suaves; e para 
fomentar deste modo a agricultura e o cultiuo dos cam- 
pos, guardando-se por todos a boa ordem e justhja que 
corresponde" (354), 

Entretanto, nem sempre a realidade corresponde 
as boas intemjoes e sabios dispositivos das leis. Aqui 
vamos verificar, quanto ao edito anterior, que os re- 
sultados foram contraproducentes. Verificamos isso no 
"bando" de Don Bernardo de Galvez, Conde de Galvez, 
de 28 de mar^o de 1786, referindo-se a execucao do 
edito de 1784, quanto ao "sistema de dividas". Ai se 

(354) "Bando sob re la libertad, tratamiento y jornales de 
los indios en las haciendas, 1784" — in Doctrinas y Realidades 
{op. cit.) — pags. 357 a 364; Silvio Zavala — Origenes Colo- 
niales — (op. cit.) — pAg. 742. 
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determinava que os adiantamentos nao poderiara ex- 
ceder de cinco pesos, mas, em caso de grande necessi- 
dade, os adiantamentos poderiam ser maiores se feitos 
ante a justiga. Os fazendeiros on nao compreenderam 
ou por inercia, sistematicamente, nao faziam antecipa- 
coes de jornais alem dos cinco pesos, quaisquer fossem 
os motives, e o resultado foi que, tendo sobrevido uma 
epoca de grande escassez de alimentos, em alguns luga- 
res, conforme participacao do Alcaide Maior da Juris- 
dicao de Apan, os indigenas, depois de terem sacado a 
margem de adiantamento possivel, quedavam-se a hora 
do almoco absolutamente sem ter o que comer, indo 
alguns em busca de "ervas silvestres para mitigar a 
fome. O Conde de Galvez, depois de se referir que no 
proprio edito de 1784 havia o remedio, pois poderiam 
se apresentar as "justicas" para maiores adiantamen- 
tos, suspende a limitacao so para o ano de 1786, permi- 
tindo antecipacoes sem limitacao e determinando a 
obrigacao dos "gananes" de liquidar as dividas nessas 
condicoes, para o que poderiam ser compelidos a tra- 
balhar. Faz referencia ainda a que os salaries deviam 
compreender obrigatoraimente uma ra^ao diaria de 
milho e que, se obedecida, nao teriam os "gananes" de 
Apan chegado ao extremo de pemiria a que chegaram. 
Reafirma essa dispositjao e manda que as racoes de 
milho deviam ser debitadas ao "ganan" por pre^o co- 
modo e equitativo, que nao excedesse o preco de custo 
para o lavrador (355). 

de se notar ainda que as leis nao eram em sua 
totalidade obedecidas, nem mesmo pelos que por elas 
deveriam velar. Assim, no edito de 1784, determina- 
va-se que houvesse um exemplar da lei em cada fazen- 
da e que as "justicas" deveriam visitar as fazendas de 
seus "Partidos" e explica-la devidamente aos indios 
"gananes" por meio de interprete, devendo adverti-los 
de que qualquer infragao ao edito que os prejudicasse 
deveria ser comunicada a Justicja, que Ihes daria re- 
medio. Com toda certeza essa e outras disposicoes em 
favor do indio tornaram-se letra morta e a conseqiien- 

(355) "Sobre el tralo de los indios en las haciendas y 
pago de sns jornales, 1786 — Bando". — in Doctrinas y Re ali- 
dades (,op. cit) — pags. 399 a 402; Silvio Zavala — Origenes 
Coloniales — (op. cit.) — pag. 744. 
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cia foi, nao obstante todas as disposigoes salutares, a 
continuacao da exploragao do indigena, como sempre. 

E assim continuou a situa^ao do indio "ganan" ate 
o final do seculo XVIII. Mais ou menos adscrito a fa- 
zenda, trabalhando de sol a sol, com salaries insuficien- 
tes, e vivendo uma vida mais ou menos miseravel. Do 
exame dos "livros de contas" de algumas fazendas ve- 
rifica-se que o "ganan" mantem mais ou menos um 
equilibrio entre seus salaries e o que deve por anteci- 
pagoes. Porem qualquer imprevisto, qualquer festa ou 
despesa forcada — batismo, matrimonio, enterro, etc. 
— traz um desequilibrio importante dificil de controlar, 
pois que outros desequilibrios se sucedem, enredando o 
"ganan" num cipoal de dividas sem fim (356). 

b) O seculo XIX 

0 limite natural do nosso trabalho e o seculo XIX, 
na epoca da independencia. As conclusdes a formular 
serao, pois, do exame das instituigoes ate essa data. 
Entretanto, apenas para reforgar essas conclusoes, va- 
mos atravessar o limite e examinar rapidamente a si- 
tuagao do "ganan" nas "haciendas" mexicanas post- 
independencia, 

0 quadro da "ganania", com o seu complemento o 
"sistema de dividas", nao se modifica e continua no 
seculo XIX ate a independencia. As guerras e o esla- 
belecimento da independencia parece nao modifica-lo 
para melhor, antes pelo contrario. Em 1840 um viaj an- 
te encontrou o "sistema de dividas" entre os "gananes" 
do Yucatan, na base do pagamento de um real por dia, 
creditado em suas contas (357). E em 1865, durante o 
Imperio de Maximiliano, estando a imperatriz Carlota 
no governo transitoriamente, apresenta um projeto aos 
ministros e logra que seja aprovado, destinado a "hu- 
manizar as relagoes dos proprietaries de fazendas com 
seus gananes", que mostra a evidencia o agravamento 

(356) Silvio Zavala — Origenes Coloniales — (op. cit.) — 
pag. 744. 

(357) John Stephens — Incidents of Travel in Central 
America, II, pags. 415-417, apud Lesley B. Simpson-St/idies — 
(op. cit.) — pag. 93. 



- 163 - 

da situa<jao do "ganan" depois da independencia. Tal 
decreto, que nao teve resultados praticos, determina que 
os adiantamentos por conta de salaries nao deveriam 
exceder de seis pesos; os filhos nao responderiam pelas 
dividas dos pais; o pagamento dos salarios seria ga- 
rantido; as horas de. trabalho deveriam ser limitadas e 
abolidos os castigos corporals (358). 

fisse decreto pinta bem a situagao de servidao em 
que se encontra o "ganan" em meados do seculo XIX, 
servidao que atravessa geracoes, com o cortejo da 
sub-alimentacao, excesso de trabalho e castigos cor- 
porais. 

Tal estado de coisas vai se agravar mais ainda na 
epoca do "porfirismo", depois de 1876. 0 latifundismo 
c favorecido e cresce com Porfirio Diaz e com ele a 
exploracao do misero "ganan", 

Nessa epoca, o fazendeiro mexicano, representado 
quase sempre por seu administrador, da a seus "ga- 
fianes" casa, comida e vestuario, isto e, um teto de pa- 
Iha, o alimento indispensavel para que nao morra de 
fome e uns farrapos para cobrir-se. A menor falta os 
fazem acoitar ou os acoitam pessoalmente. Ha calabou- 
cos especiais na casa do fazendeiro onde por vezes sao 
encarcerados durante semanas inteiras e nao raros eram 
os casos em que o "ganan" morria sob acoites ou era 
despedacado pelos caes do patrao pelo delito de haver 
pretendido defender a honra de sua mulher, filhas ou 
irmas. Um "ganan", durante a epoca porfiriana, foi 
condenado a prisao perpetua porque agrediu seu amo, 
quando este quiz abusar de sua esposa (359). 

Segundo a Gonstituicao do Mexico de 1857 todo 
mexicano deveria ser livre; nenhum proprietario po- 
deria escravizar por dividas seus trabalhadores; o filho 
nao podia herdar as dividas de seu pai e proibido era 
empenhar por dinheiro o future dos menores (360). 

(358) Comtese H. Reinach Foussemagne — Charlotte de 
Delgique, Imperatrice du Mexique — apud Silvio Zavala — Ori- 
genes Coloniales {op. cit.) — pag. 746. 

(359) Manuel Eduardo Hiibner — Mexico en marc ha — 
pags. 262 e 263. 

(360) Ibidem — pag. 264 
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Mas, no seculo XIX, a Constitui^ao e letra morta 
nas fazendas. La os salaries nunca sao superiores a 
quatro pesos por mes. Mas o montante dos salaries 
nao tem importancia porque quase nunca os pagam os 
fazendeiros. Para isso tem eles a celebre "tienda a 
rayas", que e o sistema de escravizar o "ganan" para 
sempre. 0 fazendeiro compra na cidade, quase sem- 
pre mui distante da fazenda, todas as provisoes e uti- 
lidades que os "gananes" possam precisar. Yend'e-as 
por precos exorbitantes, com lucros que variam entre 
mil e dois mil por cento. Os! "gananes", nao podendo 
pagar o que compram, empenham entao os seus servi- 
50s. E jamais basta uma vida para livra-los de tais 
dividas. Seus filhos e depois seus netos ficarao res- 
ponsaveis, acrescendo as dividas de seus pais, suas pro- 
prias dividas. um nunca acabar. Um adiantamento, 
as vezes uma manta, um punhado de milho ou um 
frasco d'e aguardente sao suficientes para que o pobre 
"ganan" entregue sua liberdade, sua vida e a dos seus 
descendentes., E casos houve, ocorridos nos Estados do 
Sudeste, em que "gananes" foram vendidos como es- 
cravos para as plantacoes de Cuba (361). 

Como se pode obsfervar, o "ganan" do seculo XIX, 
sempre indio ou descendente de indio, continua a re- 
ceber os mesmos vexames, a ser compelido ao trabalho, 
sem excusas, e a ser explorado como os seus ante- 
passados. 

(301) Ibidem — pags. 263 e 264. 



CONCLUSOES 

A agricultura em Nova Espanha foi provida com 
os "services pessoais" dos indigenas, isto e, com "ser- 
vices forcados", atraves de diversos matizes. 

Da escravidao para o sistema de compulsao por 
dividas ha uma evolucao seguindo mais ou menos a 
mesma trajetoria. Os motives e as razoes yamos en- 
contrar de um lado nas necessidades da colonizacao, 
que nao podia prescindir do trabalho do indigena, na 
politica centralizadora e necessitada de ingressos fis- 
cais da Coroa, amenizada pela consciencia dos Monar- 
cas sempre em cheque por teologos e prelados que de- 
fendiam o indigena e de outro lado na massa india, 
preparada pela antiga subserviencia aos seus antigos 
Senhores aztecas, aproveitada habilmente pelos es- 
panhois ao montar sua maquina de opressao. 

De fato ha uma continuidade apos a conquista 
espanhola na prestacao do trabalho pelos indigenas. 
Os espanhois a principio escravizam e obrigam a "ser- 
vices pessoais" atraves das "encomiendas". Escravidao 
e "services pessoais" existiam tambem entre os aztecas. 
Os espanhois, mui habilmente, favorecem os Caciques 
e Principais, que gozam de isencoes, recebem tributes, 
e continuam a receber os "services pessoais" de seus 
suditos, services que agora sao estendidos aos novos 
senhores. Assim, aqueles que poderiam, talvez, se re- 
belar, que teriam autoridade para congregar os indige- 
nas e comanda-los, sao os primeiros a continuar a opri- 
mir o indio ao lado do espanhol. E isso e de se acentuar 
porque, principalmente logo depois da conquista, a 
submissao do indio ao seu Cacique era tal qu'e, quando 
este era premido pelo espanhol pelos tributes, muitas 
vezes os pagou com a entrega de "macehuales" que, em 
obediencia ao seu Principal, se entregavam aos colonos 
como escravos, embora nao o fossem. 

Ideias liberais de letrados e juristas e humanitarias 
de teologos e eclesiasticos, interesses politicos da Coroa, 
cerceando meios de independencia dos colonos e garan- 
tindo melhor arrecada^ao de tributes, fizeram com 
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que, escravidao e "encomiendas", fossem abolidas como 
Bistema de trabalho. A intengao da Coroa de implantar 
um regime de trabalho livre, sob jornal, nao foi possivel 
realizar precisamente porque tal regime nao •existia 
entre os aztecas. 

Nao ha outro remedio senao continuar a admitir 
a compulsao do indio ao trabalho, compulsao que, re- 
petimos, vinha sem solucao de continuidade desd'e os 
tempos pre-cortezianos. Nasce o "repartimiento forzo- 
so", que e compulsao sob salaries. Continuam os abu- 
ses dos colonos na opressao dos indigenas e a Coroa 
modifica o "repartimiento". A compulsao se suaviza 
um pouco; o indio ja tem direito de se alugar, nas pra- 
cas piiblicas, a quern quizer. Na pratica e o mesmo 
regime de compulsao e de opressao. 

Os interesses da colonizacao aumentam as necessi- 
dades das herdades. Grandes latifundios vem-se for- 
mando, atraves de pedidos de merces de terras e ha cada 
vez mais uma maior fome de bra^os. Ao lado do "re- 
partimiento" principia entao a aparecer o regime da 
contrata^ao livre do indigena. Para isso os fazendeiros 
comecam a atrair o indio dos "pueblos" — este indio que 
era o dos "services pessoais" dos aztecas, o da escravi- 
dao, o da "encomienda" e o do "repartimiento" — ja 
defendendo-o contra o fisco, ja fazendo antecipacoes 
para pagamento de tributes e fornecendo-lhes alimentos. 

Assim, quando foi decretada a suspensao dos "re- 
partimientos", ja possuiam os fazendeiros, atraves dos 
"gananes", mao de obra mais ou menos garantida. Mas, 
para torna-la estavel, prende o indio a fazenda pelo 
"sistema de dividas", fazendo-lhe adiantamentos que 
o jungem a fazenda, que o torna adscriticio, com o 
beneplacito das autoridades. E' o sistema da compul- 
sao que nao abandona o indigena e que nao mais o 
abandonaria. Seus filhos nascem nas fazendas e se- 
guem o raodo de vida de seus pais, na mesma rotina. 
O processo de fixacao vai seguindo a sua marcha nor- 
mal, embora as autoridades multipliquem as leis em 
defesa do indio, e para garantir-lhe uma certa liberdade 
de movimentos. 

Ha, pois, um processo de evolucao que caminha 
naturalmente. Sem os antecedentes pre-hispanicos, pro- 
vavelmente a escravidao e os "servicos pessoais" de "en- 
comiendas" nao teriam subsistido da forma por que o 
foram. A compulsao nas "encomiendas" favorece o 
"repartimiento forzoso" e prepara o caminho para a 
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compulsao peio sistema de dividas. Os habitos de sub- 
missao haviam se arraigado atraves de geracoes; pre- 
existiram a conquista e continuaram sob o jugo es- 
panhol, favorecendo o process© evolutivo. 

E que assim o foi pod'emos verificar contrastando, 
por ex'emplo, com o regime entre os indios do Chile, 
onde dificilmente puderam vigorar as "encomiendas", 
indios que, devido aos habitos anteriores de indepen- 
dencia e liberdade, nunca se submeteram completa- 
mente. 

Mais ainda: os "services pessoais", o "repartimien- 
to forzoso" e o "sistema de dividas" nao vigoraram 
apenas na agricultura. Vamos encontra-los em Nova 
Espanha nos services das minas e das "obrajes". As- 
sim, a compulsao por dividas nao foi privativa do "ga- 
nan"; o processo segue linhas paralelas na agricultura, 
nas minas, nas "obrajes", o que e possivel exatamente 
porque o indio foi submetido a uma sujeicao continua- 
da desde o periodo pre-colonial. 

Tambem e de se acentuar que desde o inicio do 
seculo XVII as cedulas e "ordenanzas" repetidamente 
fazem referencia a negros, mulatos, "mestizos" e es- 
panhois plebeus ociosos, autorizando as autoridades a 
reparti-los ou compeli-los ao trabalho da mesma ma- 
neira qu'e os indigenas. Mas o "repartimiento" e a 
compulsao nao deram resultados com eles, ou porque 
fossem minoria e nao interessassem os colonos ou, o 
que e mais certo, porque nao se sujeitaram como os 
indios. O fato e que, pelo contrario, vamos 'encontra- 
los, depois de 1632, preando indios para o "reparti- 
miento" clandestine. 

E o sistema gerado pela sujeicao continuada mar- 
cou d'e tal forma o indigena, criou-lhe tais complexes, 
que atravessa ainda, sem solucao de continuidade, o 
periodo da independencia e vai vigorar, talvez mais 
agravado, durante todo o seculo XIX. 
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