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P R E F A C I O 

Quanto mais me aprofundo no estudo do passado, mais se 
firma em men cecebro a convicgao arraigada de que, a quase tota- 
lidade dos acontecimentos que capitulam a historia da civilizagao 
tern por base os fenomenos economicos, que envolvem os agentes 
dessa historia da ciuilizagao, os influenciando de tal modo que, 
eles se modelam, sob os pontos de vista biologico, social, etnico, 
politico, psicologico. etc., de acordo com os moldes desses fenome- 
nos economicos. 

A historia brasileira nao escapa dessa regra geral. 
Eis que, a conformagao social, a seriagao de acontecimentos 

politicos, a modelagao etnica, psicologica, sentimental, etc., de to- 
dos os nucleos demograficos, que, unidos constituem o agremiado 
brasileiro. tern por fundamento estrutural um evento economico 
qualquerl 

E' a economia. que vem dirigindo todos os quadros do nosso 
passado. rue a historia cinematiza. em cenas, que sucessivamente se 
vao desenrolando^ com suas luzes. as suas cores, as suas sombras. 
as vezes mais escuras! 

Infelizmente o estudo do passado brasileiro nao tern sido con- 
cebido assim! 

Ele tem consistido mais em um desfiar fastidioso de uma longa 
cronologia politica, na qual as seriagoes de nomes exoticos e algu- 
mas de datas e de acontecimentos vem sendo desinteressantemente 
empilhados, sem explicacao causal alguma. se alternando com ape- 



lidos, titulos nobiliacqtticos, batalhas, numcros, efetivos, leis, cartas 
regias, alvaras. etc., alem de fatos, sem a menor importancia, que 
ad servem para cansac a memdria do estudioso, deles nao advindo 
a menor consequencia. 

llhado, em imensa serie de cronistas, mais preocttpados com 
conveniencias cconologicas, se apresenta o notavel economista-histo- 
riador Roberto Simonsen, com a sua monumental "HISTORIA 
ECONOMIC A DO BRASIL", da qual se ressalta a nova con- 
cepgao do passado brasileiro. 

Simonsen revolucionou o estudo da hisoria. abrindo novos 
horizontes para a mais fiel interpretagao dos capitulos da nossa 
vida nacionall 

Ele deu realce brilhante ao que antes permanecia na sombral 
Ele deu relevo ao que antes os cronistas deixaram em trevasl 

Apssar do imenso que significa o que deve a Simonsen, o estu- 
do do passado, penso que o emerito economista, ainda nao teve em 
conta exatamente o quanto devemos atribuir a economia* na inter- 
pretagao dos fenomenos da nossa perigrinagao pelas edades. 

Sou de opiniao que, devemos buscar na economia explicagao 
para tudo quanto se vem desenrolando nas paginas da historia 
brasileira, de um modo mais intenso ainda, do que ensina Simonsen. 
Devemos ir alem do ponto atingido pelo eminente homem de letras. 

Assim pautando a concepgao que [ago do nosso passado e 
estribando quase tudo que vem acontecendo nos seculos, que medem 
no tempo a historia do Brasil, em fenomenos economicos, divido o 
nosso estudo em ciclos, que se sobrepoem, juxtapostos e interligados, 
as vezes concomitantes, outras vezes independentes e separados, 
mas sempre se seguindo, em sequencia fatal, acarretando imensa 
serie de consequencias. de toda a natureza. as quais se projetam 
vivas e coloridas em admiravel saliencia politica, social, psicologica 
etc., nos cenarios cronologicos. que as sucessiuaS edades vao desen- 
rolando. ante os olhos atonitos dos estudiosos. 

Eis que. o primeiro ciclo economico, a se fazec notar. logo 
apos haver o Brasil sido descoberto, foi o do pau brasil, o qual teve 
o maximo da sua intensidade na primeira metade do quinhentismo. 
Depois a extragao quinhentista. o pau-brasil vem percorrendo mole- 
mente, sem morrer entretanto, mas apagada a anonimamente pelos 
seculos. chegando amortecido e palido ate o secuto XIX. 

Apos a gtande e cxchtsiva vigencia da faze extratora, a agri- 
cultura canavieira se impoz, no Nordeste vitorioso, depois da pri- 
meira batalha do agucar. At. tivemos o segundo ato economico do 
drama da nossa formagSo. Foi o ciclo do agucar, que teve lugar 
no Nordeste, mas que determinou a concomitancia do ciclo do apre- 
samento no Planalto o qual teve lugar. para fornecer o imprescin- 
divel brago para o Nordeste, atingindo o seu maximo. entre 1625 



e 1650, periodo da dominagao flamenga nessa regiao e coincidente 
com o dominio espanhol sobre Portugal. 

Durante a segunda metade do seculo XVII. teve lugar o de- 
clinio do periodo agucareiro. vitima de uma diminuigao de consumo 
resultante da politica nacionalista dos Crom wells dos Colberts, o 
qual o levou a uma situagao de hematuria, que se prolongou ate o 
fim do seiscentismo e. em ciaior cr ■ ;ia. afic o [im do setecentismo. 

Durante esse periodo descendente, em razao de varias cir- 
cunstancias. decorrentes da economia agucareira. tivemos o ciclo do 
pastoreio, no Nordeste, no seiscentismo e no setecentismo, e no vale 
do rio de S. Francisco, em correlagao com a economia do ouro. 

Durante o seculo XVIII, o Brasil viveu em pleno ciclo do ouro 
e do diamante, durante o qual a economia revolucionou completa- 
mente. nao so a diretriz politica da America portuguesa. como tam- 
bem modificou profundamente a estrutura social, psicologica, moral, 
etnica. sentimental das diferentes regioes. que constituiam o domi- 
nio brasileiro. Todas essas partcsj em que se haviam transformado 
as velhas capitanias sofreram profunda e intensa alteragao no pro- 
cesso de suas respetivas formagoes. Assim se ve, com meridians 
clareza, como os acontecimentos economicos, determinam os su- 
cessos poltticos. etnicos. sociais, etc.. Para diagnosticar com pre- 
cisao os capitulos dessas naturezas, e imperativo que se conhegam 
esses sucessos. nas suas causas, sendo bem esmerilhadas as forgas 
que as determinaram. Para isso, e preciso que se faga luz sobre a 
fustoria economica. 

Se continuarmos a nao atribuir magna importancia ao passado 
economico. so teremos deante de nos os sintomas de quadros, que 
secularmente se vem cinematizando. sem que se possa saber exata- 
mente o fenomeno. 

Eis. por exemplo o bandeirismol 
Para que se possa reconstituir. com exatidao. essa epopeia, 

bem como o verdadeiro espirito que a presidiu, se faz imperioso que 
se estudem com afinco e precisao, os [undamentos economicos que a 
determinaram. Nao hasta a constatar. E' forgoso se saber a sua 
causa, Por nao ter sido feito isso. e que se estabeleceu uma ideia 
profundamente errada e absolutamente falsa, do que foi esse ca- 
pitulo magnifico do nosso passado. De fato! Ate agora, apenas 
se tern descrito o bandeirismo, registrando cronologicamcnte os seus 
eventos. Isso levou a se evocar o bandeirismo, como se ele fosse 
uma mera epopeia idealistica — aventurosa. sem objetivo pratico, 
sem colimagao utilitaria, etc.. 

Ideia falsa, despida de senso comum, vazia de logica, como 
sem a menor particula de razao natural! E' ela apresentada. sem 
os sustentaculo do raciocinio e so baseada na sentiment alidade que 
com facilidade se encastelou no animo popular, tomando a consis- 
tencia de um "tabu" aolidificado. 



Entretanto, a [alsidade desse conceito salta aos olhos, com 
magnifica saliencia e com clarissima evidencia, ante o menor vislum- 
bre do mar's rudimentar trabalho cerebral. A inverossimilhanga desse 

tabu e tao notoria que, admira nao ter ele sido derruido antes! 
De fato! Nao seria crivel que o bandeirismo fosse ser levado a 
cena, por meio idealismo aventuroso! E' precise mars realismo na 
reconstituigao dessa epopeia! De que viueriam os habitantes do 
Plan alto, durante os dois primeiros seculos? De onde tirariam eles 
os recursos para importar do Reino os objetos de metal, alem de 
outros mars, aqui constatados nos documentos? 

E' sabido que ninguem age, sem ter em vista um lucro qual- 
querl 

Eis o sacerdote, a ministrar os! sacramentos! Eis o medico, a 
dar consultas! Eis o advogado a pedir justiga e o magistrado a 
distribuir! 

Eis o professor a doutrinarl Ninguem faz isso sem remtr- 
neragao. 

Tudo obedece ao "primo vivere deinde " 
Continuando a perpassar os ciclos economicos, que se suce- 

deram interligados, na historia brasileira, temos que o ciclo do ouro 
gerou grande numero de pequenos ciclos a ele apensos e dele de- 
pendentes. 

Assim a rnineragao aurifera, alimentou a continuagao do ciclo 
pastoril, ao longo do rio de S. Francisco e determinou o ciclo de 
an/mats das feiras de Sorocaba, com o intercambio com o extremo 
sulino do Rio Grande e mesmo com o Vice Reinado do Prata, etc.. 

Exgotadas as catas auriferas, no fim do setecentismo, o Bra- 
sil reviveu o agucar em pequeno ciclo economico. A cana refor- 
gada com o fumo baiano, com o cacau, com o algodao arboreo do 
Nordeste, alem de muitos pequenos produtos extraidos do Norte 
foi o esteio economico da comunidade, ate mars ou menos 1815, 
quando a terceira batalha do agucar vein, com a bet err aba, restrin- 
gir, ainda mar's o consume, pesando mar's que o liberalismo econo- 
mico que nos auxiliava com o livre cambio, que sucedeu na Europa 
ao periodo napoleonico. 

Terra sido gragas a esse liberalismo economico que o nosso 
produto, batido na terceira batalha do agucar, poude alcangar os 
primeiros resultados do novo ciclo economico que o cafe fazia ma- 
drugar no verde vale do Paraiba fluminense. Esse ciclo cafeeiro 
fluminense foi o gerador da brilhante aristocracia do 2." Imperio, 
ate baqueiar em 1888 com a lei de 13 c?e( Maio. 

Eis como a cconomia traga regras inflexiveis aos aconteci- 
mentos, ainda que mar's teatrais e aparentes de outras procedencias. 

E' com o animo assim orientado, que procure estudpar a; histo- 
ria, que nao deve set esquecida na sua faceta descritiua ou crono- 
logica. 

Este e mar's um trabalho desse feitiol 



Algumas das muitas teses deste trabalho nao estao ainda ali- 
cerceadas em ampla documentagao. A historia planaltina tem sido 
muito descurada e seus elementos reconstituidos se estribam em 
material muito resumido. E' que a pobreza economica da regiao 
nao facultava a populagao dos primeiros seculos da sua existencia 
muitos meios para que fossem perpetuados os seus feitos em solidos 
documentos on lembrados por esclarecedores cronologistas. A po- 
breza economica regional nao outorgava a gente. que morava na 
Capitania vicentina, lustro mental para que ela pudesse rememorar 
os capitulos de sua evolugao pela vida. A prova dessa conclusao 
e que, so no setecentismo, epoca do ouro, o Planalto, ja bafejado por 
por uma magra aragem de prosperidade, produziu Pedro Taques 
e Frei Caspar, que, de alguma maneira, fizeram recordar os pri- 
mordios da cronica regional. Infelizmente a, entao vigente, ma- 
nia de aristocracias, desvirtuou de algum modo a cronica planal- 
tina. Militando no mesmo sentido, desgragadamente do desvio da 
verdade historica, esses dois cronistas, acima mencionados, tiveram 
que se valer da tradigao verbal, passada de geragao em geragao 
e cairam no erro nao separar o que haviam registrado com base 
em elementos solidos, do que haviam sorvido nessa fonte duvidosa 
da tradigao verbal. 

Eis como o relato dos primordios vicentinos estao crivados de 
erros. muitos dos quais clamorosos e grosseiros, os quais urgem 
em ser expurgadosl 

E' assim que, eu explico a ausencia de conhecimentos seguros. 
sobre a historia vicentina e nao se achar o passado desta parte do 
Brasil, com justeza incorporado ao que dele tem cuidado os clas- 
sicos autores de livros que rememoram a Historia do Brasil. De 
fato, se [ormos estudar a historia brasileira nos classicos ensina- 
dores dos capitulos do passado do pais. tais como Varnhagen. 
Handelman. Capistrano, S. Leopoldo, Rocha Pombo. Southey. 
Macedo. Galanti e outros, so encontramos desenvolvidas as pa- 
ginas concernentes ao passado do Nordeste, do Rio de Janeiro, da 
Baia. ou da mineragao em Minas, etc.. So cuidam esses mestres 
da historia politica e cronologica do Descobrimento cabraliano. das 
Capitanias. do Governo Geral. dos Franceses, dos Holandeses, das 
Minas e pouco mais. A historia planaltina, com |o seu estupendo 
apresamento. etc. e pessimamente cuidada e vein sendo desvirtuada. 
entoxicando de falsidade o cerebro de quern queira se .aprofundar 
nos seus estudos. 

Eis como. o passado desta regiao vem sendo um corpo extra- 
nho na historia nacional. Ela tem sido mal conhecidal 

E' por isso que, algumas das materias articuladas neste tra- 
balho. ainda nao se acham alicerceadas cm ampla documentagao. 
Esta e suprida pelo bom senso. pelo raciocinio, pela logica. etc.. 
Mais tarde. estudos mais acurados e mais aprojundados. pesqui- 
sas mais intcnsas. analises mais especializadas, mais dcmoradas 



etc. realizarao. por certo, o que [altar. 
O caso da aclamagao de Amador Bueno [oi assim. A prin- 

cipio, a cerca de vinte anos mais ou menos, ett concebi a tese, que 
expus em publico em conferencia que proferi em 1941, no Institute 
Historico de S. Paulo. 

Mais tacde, aos poucos, [ui encontrando mais solidas bases 
para as minhas afirmativas, ficando tudo quanto eu ante-vira, per- 
[eitamente concretisado em provas documentais insofismaveis. 

As asseveragoes articuladas, que [iz neste trabalho, devecao 
seguir o mesmo processo, caso elas ainda nao estejam suficiente- 
mente alicerceadas, e convincentemente estabelecidas. 

Dai, nao se concha que eu vote aversao a Pedro Taques e a 
Frei Caspar. Longe de mim tal cousa! 

Sou dos que mais fervorosamente homenageiam esses dois 
"portentos de retentive". Eles fizeram imenso pelo esclarecimento 
do passado planaltino. Muito devemos a esses dois notaveis e excep- 
cionais luminares da nossa vida setecentista que fixaram a tradigao 
verbal dos acontecimentos vicentinos, os firmando, as vezes, em 
documentos que excepcionalmente consultavam. Naturalmente, 
como a tendencia da epoca se fazia notar no: sentido de ser ressal- 
tada a nobreza e ser salientada a genealogia, cuidada sob o tponto 
de vista aristocraticomaniaco. os escritos dos dois cronistas planat- 
tinos dos setecentos, transmitiram a posteridade a cronica planal- 
tina. encarada sob essa atmosfera e com sacrificio da verdadeira 
situagao. 

Pedro Taques e Fret Caspar nao foram historiadores. como 
erradamente eles tern sido qualificados. Talvez se os possa chamar 
de cronistas, mas a [ungao que eles desempenharam, com mais pro- 
priedade, [oi a de linhagistas panegiristas de uma situagao que eles 
procuravam enaltecer, tecendo ditirambos, sem verificar se os do- 
cumentos confirmavam os seus relates; tomavam partido e eviden- 
ciauam certa dose de paixao a qual, as vezes. suplantando a sereni- 
dade desvirtua a verdade dos fatos. 

E' por isso que. eu, nem sempre, bitolo as minhas convicgdes 
pelos escritos desses dois memoraveis vultos do setecentismo da 
nossa terra. 

Este trabalho contraria. nao poucas vezes, o que nos legaram 
essas duas bruxoleantes luzes, que brilharam na noite escura da 
miseria intelectual dos nossos primordios. 

O [uturo me dara razao nos casos em que o presente. ainda, 
nao esta gritando suficientemente alto que, a verdade esta do meu 
ladol Assim tem sido e ,assim continuara a ser! 

Eu, tambem, nao deixo de levar em consideragao a atmosfera 
tendenciosa, que. como uma Ecologia moral, psiquica e sentimental 



envolvia todos os cronistas que nos legaram relatos sob re o nosso 
planalto. 

Essa atmosfera fatalmente deveria ter influenciado esses cro- 
nistas os fazendo derivar acentuadamente no sentido em que os 
pressionava. 

E' precise dar o desconto que compense essa situagao. para se 
chegar a reconstituigao mais aproximada da verdade. Nos sabe- 
mos conw os cronistas sao susccptiveis de se influenciarem pelos 
ambientes que os envolvem. Porque isso nao se teria dado em re- 
lagao aos nossos cronistas de outras eras? Seriam eles impermea- 
veis a essas influencias? Seria precise que eles fossem seres super 
humanos! 

Outro ponto que me firm a uma fund a conuicgao. a qual ex- 
terno neste trabalho e o que diz respeito a fe em que devem ser tidas 
as- cronicas jesuiticas. 

Penso que. estas sao excelentes pegas informativas. rogando 
mesmo com algum valor probante as vezes. Elas nao podem dei- 
xar de ser cronicas apaixonadas, provindo de uma parte interessa- 
da. Sao razees de um dos litigantes e port ant o nao podem ser 
tidos rano rentetigas dirimidoras de uma contenda. 

Penso que, os depoimentos jesuiticos tern sido exageradissi- 
mente considerados. Desse exagero manifesto e claro tern dima- 
nado conceitos absurdos e pence inteligentes a respeito do apresa- 
mento e do papel desempenhado pelos jesuitas. pelos planaltinos, 
etc.. Dai uma ideia falsissima a proposito do bandeirismo da epoca, 
a meu ver. de muito maior significagao que o de pesquisas e de 
mineragao do euro. 

Essa ideia erronea tern gerado uma nogao falha e deturpada 
do espirito que animava os apresadores. Estes nao apresauam per 
pura crueldade. mas per dura necessidade. Se isso fizeram foi per 
precisao economica. incentivados pelo que os nordestinos. [abrican- 
tes do agucar. ofereciam pelo e sera no amerindio. 

A economia planaltina merece ser estudada com intensidade, 
para se poder formar uma nitida ideia a respeito do passado pri- 
mordial dessa regiao. 

Para se ajuisar da formagao social, psicologica. etnica. senti- 
mental. etc. da gente que nos seculo primeiros povoou o Planalto. 
e imperioso que se verifique previamente a exportagao e a importa- 
gao da regiao. reconstituindo-se, com isso. o intercambio que essa 
parte hrasileira mantinha com o exterior. De fato, come se conhe- 
cer da conformagao da alma planaltina se nao levamos em conta 
a autarquia economica em que viuia o pequcno agregado de in- 
dividuos, provenientes de reinois alguns, at raves de cinco. scis ou 
sete geragoes. decorridas em mais de um seculo. cheio de atribu- 
lagoes? 



~ 10 ~ 

Como se conhecer dessa alma, se nao levamos em consideragao 
a imprescindivel produgao planaltina, que, tendo de ser consumida 
sumida in-loco, em razao da autarquia e do isolamento, deveria fa- 
talmente ter produzido consequencias de grande importancia? 

Como se pode tragar a evolugao historica planaltina, se nS.o 
formos perscrutar, como se dava a produgao da agcicultura planal- 
tina, bem como os interesses regionais, os quais, por forga, tinham 
que orientar as diretrizes politicas, sentimentais da regiao? 

Como se poder reconstituir o passado da regiao, se nao tiver- 
mos em conta a policultura, a pequena propriedade e o espirito de- 
mocratico, aqui reinantes, nos dois primeiros seculos? 

Sao esses delineamentos todos, de ordens economica, que de- 
vemos por em evidencia, ao reconstituirmos o que aqui, teve lugar, 
nos primeiros seculos. Este trabalho e mais uma tentativa neste 
sentido. 

Ao [inalizar esta advertencia, desejo frizar que consignei neste 
trabalho nao poucas repetigoes de conceitos, o que para o leitor 
inavisado podera parecer fastidioso e inoportuno. Isso, porem que 
e feito de caso pensado, obedece a uma imperiosa conveniencia de 
ordem didatica. 

Este trabalho nao e apenas um livro de literatura historica. E' 
sim uma sintese de estudos, destinada a fins ligados ao magisterio, 
atividades as quais eu estou preso ha mais de uma decada. Esse 
periodo de tempo, em que utilizo a catedra, ensinando as novas ge- 
ragoes o que aprendo nas minhas investigagoes, me tern mostrado 
que as repetigoes continuas de conceitos, simplificados peloi metodo 
de os articular, constituem das melhores e mais solidas maneiras de 
se transmitir e se fixarem ideias novas, as quais se tornam mais 
concretas e mais evidentes com as repetigoes. 

Eu tenho empregado esse sistema, sempre encontrando o su- 
cesso no meu caminho. 

E' por isso que, ainda neste trabalho, encontram-se muitos as- 
suntos repizados algumas vezes. 
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CAPtTULO I 

OS PRODRDMOS VICENTINOS. JOAO RAMALHO E SEUS 
COMPANHEIROS. A INFLUfiNCIA DO AguCAR NO 

APRESAMENTO. 

De 1.500 a 1.532 as terras vicentinas estiveram quasi que inteira- 
mente despovoadas. Sim, porque o motivo, que atraia para o Novo 
Mundo as atengdes colonizadoras da Metropole, como tudo de resto, 
se estribando em fenomeno economico, nao incluia a regiao vicentina no 
raio de sua inlluenda. Era o pau brasil, a grande causa que punha em 
foco as terras do pals recem-achado. Mas o pau brasil, a riqueza das 
regioes novas, era uma base economica oriunda da atividade extratora, 
a qual, ao invez da agricultura, ou da industria, nao fixa o povoamento 
a terra, por tres motives: 

a) os services "in loco" exigidos por essa fonte de atividade Hu- 
mana, sao tao limitados, pois nao absorvem muito tempo de dura^ao, 
de modo que, as pessoas que dela participam nao precisam se enraizar 
na terra, para exerce-la, bastando entregar a maior parte da atividade aos 
natives, se limitando a buscar, em viagens periodicas, a mercadoria em 
bruto, acumulada em feitorias; 

b) os services exigidos por essa fonte de atividade, prescindem 
o brago feminino, de modo que, para exerce-la nao ha precisao de imi- 
gragao definitiva; 

c) so o cultivo do solo por uma agricultura permanente, ou o tra- 
balho industrial, realizando produgao mais complexas, determinam, ou 
antes, atraem povoamento e enraizamento desse povoamento. 

Mas, alem desse fraquissimo element© de colonizaqao, que era a ex- 
tra<jao do pau-brasil. ainda as terras vicentinas tinham contra o seu po- 
voamento, o fato de nao estarem elas englobadas nas que haviam sido 
favorecidas pelo clima, quente e umido, em teor tal, de modo que nao 
podiam oferecer a ambiqao do mercador reinol, quantidade apreciavel de 
pau tinta, em boas condigoes economicas. 

Assim, as terras vicentinas da futura capitania eram quasi inteira- 
mente despovoadas nas tres primeiras decadas do quinhentismo. Ape- 
nas ai se achavam localizadas algumas pessoas, que deveriam ter vindo 
por circunstancias que independeram das respcctivas vontades. Uns 
haviam chcgado a Sao Vicente, em virtude de deporta^des ou degredo, 



por qualquer infragao as normas do livro V das Ordena?6es; outros ha- 
viam aportado, em virtude do naufragio das cmbarcagoes, nas quais es- 
tavam. 

Conhece-se uma dezcna de individuos, bordando o literal vicentino 
com os seus vultos, aglomerados em miseros povoados existentes, ao 
longo dessa regiao, quando ai chegou Martim Afonso, em 1532. 

Entre esses troncos pre-martinafonsinos, destaca-se o vulto de Joao 
Ramalho, que teve a desempenhar fun?ao tao importante, a chegada da 
expedigao colonizadora de Martim Afonso (V. ' H1STORIA DE SAN- 
TOS", de Martins dos Santos). 

Essa gente, vivendo no literal vicentino, durante muitos anos, an- 
tes de haver chegado Martim Afonso, apesar do baixissimo teor de vida, 
bem como de seu fraquissimo indice de necessidades vitais, tinha pre- 
cisao de certo poder aquisitivo, gramas ao qual, eram importados do 
Reino artigos concernente ao armamento, ao vestuario, etc., com os 
quais era mantido certo grau de civiliza^ao. 

Qual teria sido entao a atividade, que proporcionava esse poder 
aquisitivo? Sim, porque a gente portuguesa, vivendo no litoral vicen- 
tino, antes da vinda de Martim Afonso, nao podia contar com os pro- 
dutos da extragao do pau-brasil, porque cste so vicejava no litoral si- 
tuado do Cabo Frio ao Cabo Sao Roque, em razao do clima vicentino 
nao poder oferecer as temperaturas elevadas do Centro e do Norte 
brasileiros, segundo nos ensina Pero Magalhaes de Gandavo. A agri- 
cultura tambem nao podia proporcionar qualquer elemento lucrative 
para os carangueijos lusos, que arranhavam o literal vicentino. Fal- 
tava a dezena de civilizados, arrojados as selvas americanas, tudo para 
materializar uma produgao agricola qualquer. Nao tinham mao de 
obra, nao dispunham de capitais, nao contavam com transporte, etc.. 

Assim, na contingencia de se asselvajar, equiparando-se ao am- 
biente que os rodeava, esses portugueses tiveram de se arrojar ao in- 
cipiente preamento. Eis como nasceu o apresamento, em seus primor- 
dios, fruto de uma indeclivavel e incoercivel pre-determinaqao, que nao 
dependeu, de maneira alguma, da vontade de seus agentes. Claro que, 
se porventura estes tivessem podido escolher, teriam, por certo, adotado 
um genero de atividade mais comodo, mais lucrative, mais seguro, me- 
nos perigoso e menos trabalhoso, etc.. Caso esses infelizes moradores 
da costa vicentina, que ai foram arremessados, antes de Martim Afonso, 
tivessem livre arbitrio, quanto a sua ocupagao, parece evidente que, eles 
nao iriam escolher uma oricntagao, que os conduzia a guerra cruenta 
contra os selvicolas, proporcionando-lhes situagao miseravel, alem de 
perigos sem conta e sacrificios sem ntimero. 

Eles agarraram no apresamento, como ansiados naufragos buscam 
uma taboa de salva?ao, em situagao de agonia e desespero. 

As unicas cxplicagoes para os que recriminam essa gente, residem 
na ignorancia, na ma fe, ou na paixao dos que se erigem julgadores dos 
primeiros povoadores das terras viccntinas. 
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Toda produqao, seja da origem que for, e relativa a soma dos fa- 
tores da equagao algebrica seguinte: 

Produgao = T (ambiente geografico -f ambiente social) -j- Af (mao de 
obra) -f C (capital) -f N (transporte) -f H (consumo). 

Ora. nos primeiros tempos de Sao Vicente, a produgao, no apre- 
samento, nao poderia ter sido grande, pois os fatores foram muito re- 
duzidos. Vejamos: 

O primeiro fator, respeitante aos ambientes geografico e social, na 
equagao supra designado pela letra T, temos que foi elevado. pois a 
massa de Indios a apresar era grande; o segundo, porem, isto e o fator 
M. foi muito apoucado e isso - facilimo de ser compreendido, uma vez 
que se saiba que, os civilizados residentes em terras, que futuramente 
iriam ser da Capitania de Sao Vicente, eram apenas uma dezena, en- 
tre os quais Joao Ramalho, Antonio Rodrigues, etc.. O capital, empre- 
gado nessa atividade de preamento, era mmimo e nao se diga que, esse 
genero de produgao nao requeria capital, pois este se fazia preciso para 
os aprestos, o armamento, os pelouros, as correntes, os vestuarios, etc., 
proprios para o Bandeirismo. 

Quanto ao fator TRANSPORTE, precisamos nao so considerar o 
que tinha lugar no nosso continente e esse era abundante e facil, pois 
o escravo era uma mercadoria que se transportava por si, mas o que se 
fazia necessario, entre Sao Vicente e Lisboa, que era o porto a servigo 
do mercado consumidor. 

Ora, esse TRANSPORTE era limitadissimo, dificilimo, lentissi- 
mo, insegurissimo, etc.. pois temos que, o condicionar aos navios da 
epoca, no relative ao seu niimero apoucado, a sua fraqulssima capaci- 
dade, a sua marcha lentissima, a sua fragilidadc, etc.. Tendo em conta 
essas consideragoes, o FATOR TRANSPORTE seria muito diminuto. 
Se o mercado de consumo tivesse sido entao o proprio Brasil, nao exi- 
gindo um transporte transatlantico, a produgao teria contado com um 
transporte muito mais avantajado, muito mais facil, muito mais eficiente, 
etc., mas o mercado, entao, era na Metropole. Isso fazia com que o fa- 
tor N da equagao acima enunciada, fosse muito resumido e limitasse o 
total conccrnente a produgao, diminuindo o valor da produgao, P. 

O FATOR CONSUMO. tambcm, era muito pequeno e concorria 
decisivamentc para que o resultado de genero de atividade apresadora, 
nos tempos pre-martinafonsinos, tivesse sido de minimo vulto. 

De fato, o mercado metropolitano, em ass'iduo e proximo contacto 
com a Africa, onde havia rauita mercadoria muito melhor do que a amcr- 
india, a qual, em razao da distancia, era encarecida por um transporte 
difcil, raro, etc., nao poderia ter servido de escoadouro para o aprcsamento 
vicentino. Em razao disso, a Metropole nao deixaria de se abas- 
tecer nos fartos e baratlssimos celeiros africanos. Dessa concorr^ncia. 



facil de ser evocada nos seus resultados, nao sobraria muito consumo 
para a mercadoria americana, que assim nao poderia contar com colo- 
cagao facil, do que fosse produzido. 

Disso tudo, e simples e fatal a conclusao de que, a produgao dc 
escravos amerindios, por meio da industria apresadora, antes da che- 
gada de Martim Afonso, e portanto, antes de se ter estabelecidd no 
Nordeste brasileiro o forte nucleo de producao acucareira, teria sido 
infima. 

O Nordeste agucareiro foi o grande propulsor do apresamento! 
A propor^ao em que se desenvolvia, e crescia a industria agricola 

do fabrico do agucar, tomava vulto a industria correlata do apresamento. 
Simonsen nos fornece uma estatistica da produgao do agucar, pot 

parte do Nordeste, na sua "HIS.TORIA ECONOMIC A DO BRASIL", 
I, e por ela se verifica a coincidencia dos dois ciclos, isto e, a ascengao 
do agucar, sendo acompanhada, como uina consequencia, pela do apre- 
samento. 

Esta foi, pois, uma mera repercussao, na Capitania de Sao Vi- 
cente, da atividade agucareira do Nordeste, a qual nao teria podido 
subsistir, se nao fosse o apresamento, que Ihe fornecia mao de obra 
abundante e barata. Simonsen cqnstata a grande diferenga de pregos 
entre o amerindio e o africano, mas infelizmente nao nos fornece a 
causa mais importante. 

Esta esta em que, penso eu, o africano exigia u mtransporte trans- 
atlantico, muito lento, inseguro, c carissimo, enquanto que o amerindio 
era posto no Nordeste, encarecido por um transporte menos oneroso. 
Dai, em parte, ser a mercadoria americana, muito mais barata. 

A influencia do grande foco de atividade nordestina exercida no 
apresamento e translucida. Suprimamo-la, teremos feito desaparecer o 
apresamento e com ele o bandeirismo. Com a sua expansao, vemos 
crescer, com todas as suas consequencias anti-jesuitas, o apresamento tao 
malsinado pelos ignorantes c pelos jesuitofilos. 



CAPITULO II 

AS CAPITANIAS COLONIZADORAS. D. JOAO III. FRANCESES. 
FRANCISCO I E CARLOS V. 

Dom Joao III, o monarca portugues que reinou 1521 a 1557, foi 
obrigado a colonizar o Brasil. Caso ele nao se dispuzesse a fazer com 
determinagao, o Brasil Ihe escaparia, pois os franceses, muito mais po- 
derosos do que Portugal (a Franca tinha entao, cerca de 15.500.000 ha- 
bitantes e Portugal apenas 1.200.000 hs. "DICTIONARY OF MU- 
LHALL"). timbravam em realizar ao longo da costa brasileira, empresas 
extrativas de pau brasil, as quais, se nao constituiam dominio da terra, 
eram, entretanto, graves arranhoes na soberania portuguesa. Nao havia 
mcio suasorio ou violento de obrigar os franceses a uma acomodagao, re- 
conhecendo que o Brasil era exclusivamente de Portugal. O unico meio 
de Portugal poder manter o Brasil nos seus dominios, era o colonizar. 
Poderia esse pequeno pals iberico, cxausto pelo Oriente sugador, levar 
a bom termo esse objetivo? O Estado portugues, isto e, o governo luso, 
estava financeiramente em pessima situagao, E' que, a aventura oriental, 
em vez de enriquecer, constituiu para o orgao diretor do pais, uma fonte 
de "deficits" e de despezas sem conta; enquanto que, para o particular, 
foi um grande e lucrative negocio. E' que, o poder publico portugues 
tinha que, arcar com as guerras e lutas, necessarias para que o caminh® 
fosse desbravado e esmagado o inimigo, mugulmano, os mercadores ve« 
nezianos, os genoveses e indus, e os apaniguados das velhas correntes 
comerciais. Para isso, com as oposigoes que eles moviam, grandes des- 
pezas foram feitas para a manutengao de armadas, as quais tinham de 
lutar porfiadamente, a uma distancia imensa de Lisboa. Isso ficava ca- 
rissimo e os lucros comerciais nao chegavam para cobrir as despezas! 

Os particulares, que realizavam o intercambio oriental, nao tendo que 
ocorrer a esses onus, ganhavam muito. Dai rcsultar para o Portugal de 
D. Joao III, o resultado seguinte: 

Estado pobre e particular rico. 

Por isso. ficou rcsolvido em Portugal que a colonizagao do Brasil 
seria realizada sob a 6gide de particulares. Nao poderia ser de outro 
modo! 



Eis a causa da divisSo do Brasil em capitanias c estas terem sido 
doadas a particulares de prol no Reino! 

Isso teria sido um auxilio que o particular, cnriquccido com os nc- 
gocios do Oriente, iria prestar ao governo portugues, incapacitado de 
rcalizar a nccessaria e inadiavel missao de colonizar o Brasil. 

Felizmente para Portugal de D. Joao III, os franceses que importu- 
navam o Brasil, estavam com o maximo de suas energias empregadas no 
duelo contra Carlos V. Caso assim nao fosse, isto e, nao fivessem as for- 
?as de Francisco I. de scr utilizadas. com o maximo de suas energias, 
contra o soberano da Espanha e imperador da Alemanha, clas teriam 
podido ser concentradas na empreitada de conquista do Brasil e, com fa- 
cilidade, Portugal teria sido eliminado da costa brasileira. 

Eis como Carlos V, indiretamente, foi o causador decisivo de haver 
o Brasil permanecido portugues! E' bem verdade que, Carlos V era ca- 
sado com uma princesa portuguesa e sua irma era rainha de Portugal! 

Como vimos, pois, Portugal de D. Joao III foi forqado a colonizar o 
Brasil. Nenhum merito especial caracteriza esse monarca que foi cha- 
mado o "colonizador". Se agiu assim, porque a isso foi forqado e nao cm 
virtude de sua livre vontade. Caso essa deliberagao nao tivesse sido to- 
mada, o Brasil teria escapado de suas maos. Para que isso nao aconte- 
cesse, Portugal teve que colonizar o Brasil. O estado portugues estava, 
porem, empobrecido e por tal forma isso acontccia que, a linica solugao 
era entregar a colonizagao do Brasil aos particulares. 

Dai o regime das capitanias! 
Portugal, pelos motives que analisamos acima, tinha um governo 

pobre e particulares opulentos. E' que o Oriente, obrigando a dispen- 
diosa conquista militar e naval e a onerosa manutengao dessa conquista, 
tinha dado ao governo portugues o fardo pesadissimo de suportar esses 
onus, enquanto que o particular, livre disso, enriquecia imensamente. 

Dai a atribui^ao da decadencia portuguesa, ainda no tempo de D. 
Joao III. E* que entao se tratava de declinio financeiro do Estado luso, 
que, pelas causas expostas, estava empobrecido, embora o particular se 
conservasse em pujan^a. Como este nao aparecia, entretanto, pensou-se 
que, a decadencia se havia manifestado em toda a naqao. 

Assim, premido pelas circunstancias, D. Joao III recorreu ao parti- 
cular, para entregar a essa camada privilegiada no comercio Oriental, o 
fardo de colonizar o Brasil, pois era precise indeclinavelmente que esse 
passo fosse dado e para isso, o Estado portugues nao podia realizar a 
colonizagao oficial. Dai, como acima ficou dito, a divisao e a doaqao 
entre particulares das capitanias. 

Entretanto, a coloniza?ao do Brasil, pais ermo e despovoado. sem 
riquezas e perspectivas de lucros, nao era negocio convidativo para os 
capital's particulares, acostumados aos grandes lucros, que o gordo Orien- 
te proporcionara. Dai, para a consecugao de seu objetivo de povoar o 
Brasil recorrendo ao particular, ter D. Joao III de outorgar imensas con- 
cessoes e beneficios aos particulares aquinhoados na obra de colonizagao 
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do vasto literal brasileiro. Em razSo dessas desmedidas concess6es outor- 
gadas por D. Joao III aos donatarios, para que estes se deixassem tentar 
pclo negocio, o regime das capitanias assumiu uma colora?ao feudal. 
Eram tantas as regalias, os privilegios, as dadivas, etc. outorgados que, 
os observadores desprevenidos se iludiram a respeito do caracter das 
doagoes e foram levados a supor que elas representaram um retrocesso 
ao feudalismo. 

Por outro lado, sabemos que o inspirador do piano do regime das 
capitanias hereditarias foi o famoso Diogo de Gouveia, intelectual por- 
tugues, que havia passado toda sua vida em Franga, em contacto com a 
psicologia francesa a absorver a cultura francesa e a se saturar de ele- 
mentos tirados da formagao francesa. Seria natural que Diogo de Gou- 
veia, impregnado de tragos da mentalidade de alem-Pirineus, houvesse 
elaborado um piano de divisao do Brasil, o qual lembrasse, pela sua co- 
loragao, o feudalismo, que a Franga havia conhecido e que era ndvidade 
para Portugal, que havia tido noticias dessa morfologia social e politica, 
mas nao a havia praticado senao em linhas desvirtuadas que contraria- 
vam a propria essencia do regime. 

De fato, enquanto a Franga atravessava a ^poca medieval, em pleno 
regime feudal, isto e, em que a aristocracia senhorial gozava da mais 
completa soberania, so abdicando de uma minima parte de seu imenSo 
poder, em beneficio da autoridade real, a Iberia ja dispunha de monar- 
quias centralizadas e fortes, que mantinham em si a tptalidade do poder 
do qual abdicava descentricamente uma minima particula em beneficio de 
scus "baroes" e "hidalgos", que nao possuiam feudos, nem poder. Em 
sintese, na Franga o monarca era um protegido dos fortes potentados 
senhodais e na Iberia, o monarca era um protetor dos fracos vassalos. 

A tal ponto era desvirtuado e fraco o regime feudal em Portugal, 
que, Alex-endre Herculano negou que sua patria o tivesse conhecido. 

Assim, pois, nao se deve encarar a divisao do Brasil em capitanias, 
sem ter em conta os raciocinios acima expendidos. Em virtude deles, se 
vera que D. Joao III nao iniciou a colonizagao do Brasil cm deliberagao de 
sua livre e expontanea vontade, mas foi a isso forgado pelas circunstancias. 
Ainda, pelos raciocinios expostos, veremos que, devemos ao equilibrio 
politico-militar europeu, em virtude do poderio de Carlos V se contrapor 
ao de Francisco I da Franca, o fato de haver Portugal podido manter o 
Brasil. 

A seriagao de ideias acima, nos leva a conclusao de que e explicavel 
a nuance feudaliforme da divisao das capitanias hereditarias, mas cstas 
se revestiram apenas de tragos morfologicos a lembrar apagadamente esse 
regime poltico-social, que havia morrido e que elas se caracterizam, de 
prefercncia, de imensa liberdade economica, destinada a atrair os favo- 
rccidos. 

* 
* * 

Mas. ao screm distribuidas as capitanias, o criterio com que elas dc- 
vcriam ter sido doadas, em beneficio da eficiencia da colonizag5o, foi 
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substituido pelo pelo que tinha por base o favoritismo cortezao. Com 
esse desvirtuamento do criterio que deveria ter presidido as doagoes, a 
colonizagao foi muito prejudicada. Capitanias hereditarias foram distri- 
buidas para quem nao tinha idoneidade economica, para tao vasto em- 
preendimento. 

O resultado nao poderia ter sido outro. Varies fracassos finaliza- 
ram quasi todas as tentativas. Estas eram exigentes em capitais e dos 
colonizadores do Brasil, so Duarte Coelho e Martim Afonso realizaram 
cousas solidas e duraveis. Os demais, por falta de capitais na propor- 
?ao desejavel, em, relaijao a tarefa que teriam de realizar, fracassaram. 

Em vista deste resultado deficiente do esforgo particular, afim de 
levar a efeuo a coionizagao do Brasil, D. Joao III langou novamente mao 
do esforgo oficial. Alinal de contas, a situagao financeira do governo 
portugues, nao era desesperadora. 

Na Convengao de Saragoga, em 1529, Portugal pagara a Espanha 
de Carlos V, uma forte soma para comprar o que ja era seu, para solu- 
cionar o caso das Molucas ( Calogeras, "Politica Exterior do Imperio", I). 
Pouco antes, Portugal emprestava dinheiro a Francisco I de Franga, para 
o resgatar da prisao de Madrid, seus dois filhos, Francisco e Henrique, 
dados como refens a Carlos V. 

Alem disso, Portugal havia pago, ainda, a Carlos V, o dote da in- 
fanta D. Isabel, que se havia casado com o Habsburgo de Madrid. As- 
sim, os cofres do Reino nao se encontravam em tal estado de mingua que 
impedisse por completo, ao governo de D. Joao III, de realizar qualquer 
esforgo, ao lado do particular, no sentido de colonizar o Brasil. Foi as- 
sim que, o governoj de Lisboa comprou a capitania da Baia aos herdeiros 
de Francisco Pereira Coutinho e ai localizou a sede do governo geral 
iniciando urn pujante micleo de povoamento. Entretanto, e precise que 
fique bem acentuado que, a creagao do Governo Geral em 1548 nao quer 
dizer que tenha findado o regime das capitanias. Este continuou! O 
que teve termo foi o sistema governativo unicamente das Capitanias o 
destas se ligarem com Lisboa, pois a creagao do Governo Geral estabe- 
leceu, em concomitancia com as Capitanias particulares, um orgao go- 
vernativo centralizador. As capitanias continuaram, porem! 

A divisao do Brasil em capitanias hereditarias, o que constitue os 
alicerces solidos da divisao do mesmo na sua multisecular evolugao his- 
torica, bem como na divisao que ate hoje impera, quer me parecer, foi 
uma mcdida da mais alta sabedoria. Para a justificar, eu invoco as pa- 
lavras de Oliveira Vianna, na "EVOLUQAO DO POVO BRAS1LEI- 
RO", pag. 234, as quais formam o ensinamento que de tal modo influen- 
ciou o meu intelecto, que constituem a base de meu pensamento: "UM 
GOVERNO UNITARIO IMPLICA UMA BASE GEOGRAFICA 
AMP LA, MAS TAM BEM CORRESPONDENT EM EN TE, UMA 
CIRCULACAO POLITICA EXTREMAMENTE DESENVOLVI- 
DA : AMPLIAR AS BASES F1SICAS DO ESTADO, SEM AM- 



— 19 - 

PLIAR IGUALMENTEE. E DE MANEIRA PROPORCIONAL OS 
SEUS MEIOS DE CIRCULAR AO POLITIC A. E' CONDENA-LO, 
FA TALMENTE. A FRAGMENTA^AO". 

Anteriormente, ja o mesmo sociologo, na pagina 229 do seu sabio ci- 
tado livro "EVOLUQAO DO POVO BRAS1LE1RO" havia difundido 
o seguinte ensinamento: 

" Os homens de estado Portugueses procuram, como se ve, 
resolver os problemas da administragao e da defesa militar da 
colonia. segundo um pensamento de centralizagao e de unidade, 
de modo a manter unida e coesa essa vasta massa amorfa 
e ganglionar, que e a populagao colonial dos primeicos seculos. 
Contra essa pretensao, levanta-se porem, a fatalidade inexo- 
ravel que ainda hoje nos pesa e embaraga, da latitude exces- 
siva do territorio. criando o problema das distancias insupera- 
veis e invenc'weis. Esses sao levados. dest'arte, a abandonar 
o seu belo sonho de unidade politica para realizar, pela [rag- 
mentagao do poder e da autoridade. uma melhor ad minis tra- 
gao e uma melhor defesa dos nucleos colonials." 

o 



CAPITULO III 

A INFLUfiNCIA DO MEIO FISICO NA FORMAQAO SOCIAL, 
ECONOMICA. FISIOLOGICA, SENTIMENTAL. ETC. DO 

PLANALTO. ISOLAMENTO. 

A regiao planaltina, partc da capitania de Sao Vicente, teve a sua 
forma?ao geologica marcada pelas cristas endentadas, desordenadamente 
dispostas, em alternancia com os profundos abismos, valados sinuosos, 
encostas ingrcmes, espigoes florestados, penedias escorregadias e mus- 
guentas, ravinas bravias, rocas empilhadas e fendidas, alem dos platos 
enristados de obstaculos e de cumes enevoados, pela umidade das evapo- 
ragoes tropicais. Essa barreira, enleiada pelos cipos e lianas, que se en- 
trelagavam com as embiras, que amarravam complicadamente o manto da 
floresta tropical, ,56 destacava azulada,' ao longe do mar, e firmava na Ca- 
pitania Vicentina, os limites nitidos de uma regiao fisica, que se eviden- 
ciava, neste sul brasileiro, ja tao isolado da metropole portuguesa pela 
distancia de cerca de dois meses e meio de viagem lenta, insegura e se- 
riada de perigos bravios, a marcar de quadros negros e incertezas dos au- 
daciosos que por ela se aventurassem. 

De fato, a capitania de Sao Vicente, se situava no extremo sul da 
parte que Tordesilhas dera avaramcnte a Portugal, a uma distancia tal 
da metropole europeia que se isolava da sede da lusitanidade, e, com 
isso, tendia a ser atraida pelo polo oposto, isto e, para a rapida naciona- 
lizagao. A navegagao, naquelas epocas remotas, era tropega, incerta, di- 
ficil, ineficiente, perigosa e cara, de modo que so os bem aquinhoados de 
meios podiam pensar em manter continuado contacto com o Reino metro- 
politano. Com isso, o isolamento, em que se achava a Capitania de SSo 
Vicente cm relagao a comunidade portuguesa, ja era intenso e nesse 
grau, deveria produzir muitas consequencias. 

Mas, alem desse isolamento, o Planalto ainda se segregava do li- 
teral, separado por dificuldades de comunicagao e por impecilbos, ainda 
mais de vulto. Eram as novas europeias que se faziam ignoradas na re- 
giao, eram notlcias de pessoas amigas ou parentes, que ficavam da outra 
banda do oceano; eram eventos mctropolitanos evocadores de cenas rei- 
nois, de horizontes lusos, de sentimentalidade portuguesa, que nao ob- 
tinham eco na colonia planaltina! 

Foi assim que, o Planalto se conservou na miseria intelectual, que 
os documentos nos mostram, ignorando Camoes e as arcadas coimbras. 
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De fato, uma barreira adusta e quase intranspomvel se antepunha 
entre o literal e o Planalto, transformado em regiao hermeticamente fe- 
chada, o que o impermeabilisava das influencias externas. 

Baseado nisso, Paulo Prado elaborou a doutrina de que esse isola- 
mento, preservando o Planalto da gangrena externa, produtora da deca- 
dencia, teria dado a essa regiao o privilegio da superioridade incontes- 
tavel. 

Ate 1553, o Planalto se ligava ao literal por simples trilho de Lndio, 
Por ele teria galgado o altiplano Martini Afonso de Souza, quando em 
1532 foi a Piratininga. Nesse ano, Anchieta, encontrando outra passa- 
gem na arestosa Paranapiacaba, deu origem ao famoso caminho do Pa- 
dre Jose, que serviu de elemento ligador do Planalto ao literal, durante 
muito tempo, ate que o Conde de Sarzedas veiu, em fins do seculo XVIII 
construir a cabjada do Lorena. 

Essa barreira fisica, de transposigao a mais dificil, era portanto irre- 
movlvel e fatal, determinou uma situa<;ao, que se pode constatar facil- 
mente, pelos documentos conhecidos, a qual se verifica em rosario de 
consequencias evidenciadas na evolugao historica da regiao. 

Uma consequencia que logo ressalta com particular saliencia e de 
que essa situagao, creadora de ambiente, fisico especial, determinou fata- 
lisadoramente que, o Planalto nao poderia alimentar intercambio econo- 
mico com o mundo externo, e, portanto, tinha, forgosamente de se man- 
ter em rigida autarquia economica, nada importando do Reino, como nada 
exportando para fora. A miseria economica da regiao concorreu ainda, 
nesse sentidp, dando mais forga de repercussao a situagao gerada pela 
barreira serrana, acima evocada. Alem disso, temos que, os produtos 
agro-pecuarios planaltinos, sendo os proprios de uma regiao tempera- 
da, nao poderiam concorrer, em condi?6es economicas favoraveis, com 
os prodrtos reinois. Eles, oriundos de clima temperado, que era o prc- 
dominante no Planalto. como fruto desse ambiente fisico, sobrecarregados 
com as despesas de transportes atraves de arestosa regiao, s6 poderiam 
chegar a Lisboa por um prego 300 a 400 % mais caros do que os conge- 
neres similares reinois. De fato, o Planalto, produzindo trigo e uva, em 
razao de seu clima mais frio do que o das outras zonas brasileiras. nao 
poderia, com esses produtos ir concorrer, em Portugal, com produtos con- 
generes e analogos europeus, que nao se achavam sobrecarregados com 
as despesas pezadissimas de um dificilimo transporte, atraves de ingra- 
tissima e asperrima regiao e de navega^ao transatlantica carissima, lentis- 
sima e custosissima. 

Por outro lado, o Planalto, produzindo tambem g€neros prdprios de 
climas tropicais e quentes, nao os podia fornecer ao mercado reinol. por- 
que naturalmente outras zonas luso-brasileiras do literal, as obtinham em 
condi^oes muitissimo mais favoraveis, nao sendo oncradas com o difici- 
limo transporte, acima apontado. 

O mesmo raciocinio se podera fazer, em relagao ao intcrcSmbio ex- 
portador do Planalto para o opulento Nordeste a?ucareiro. onde havia um 
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magnifico mercado, dotado de altissimo poder aquisitivo, vivendo em 
elevadissimo nivel de vida. O Planalto nao poderia exportar, para ai, 
generos proprios de climas temperados, porque seria vencido pelos con- 
generes reinois, mais baratos, visto como nao tinham que suportar as 
despezas de transportes, como na regiao asperrima de Paranapiacaba. 
Tambem nao poderia exportar generos proprios de climas quentes, por- 
que estes, outras regioes luso-brasileiras, ofereceriam em condigoes de 
pregos muito mais vantajosas. 

Nestas condigoes de isolamento material ou comercial, o Planalto, 
tambem nao poude comungar nos ares psicologicos, que um contato mais 
assiduo com o exterior, por forga, proporcionaria, fazendo com que os 
ambientes morais, sentimentais. etc. da regiao fossem influenciados por 
forgas moldadoras ou pressionadoras oriundas do exterior, {1). 

Se a falta de intercSmbio comercial, cntre o Planalto e o mundo ex- 
temo, determinou uma autarquia economica na regiao, a mesma causa fa- 
talizadora disso deveria ter gerado, tambem incoercivelmente, uma autar- 
quia psicologica, sentimental e moral, que foi a atmosfera espiritual, que 
envolveu toda a zona piratiningana, durante os seculos XVI e XVII, ate 
que, essa autarquia viesse a ser eliminada pela quebra do isolamento, no 
seculo XVIII, com o ouro, etc. que deu ao Planalto outras condigoes 
de vida. 

Esse isolamento fisico, indeclinavel e impossivel de ser minorado pela 
vontade Humana, dentro dos infimos recursos do grupo social, que Jazia 
nessa regiao planaltina, agia energicamente, no sentido de produzir, nao 
so uma autarquia material, comercial, social, etc. do nucleo colonizador, 
como tambem uma autarquia moral, sentimental, etc. o que se constituia, 
em causas de importantes capitulos, que teriam de marcar a evolugao 
historica planaltina de signos do mais evidente nacionalismo, 

E' gragas a esse raciodnio, que encontra apoio na documentagfio dos 
seculos XVI e XVII, que se podem explicar capitulos da evolugao histo- 
xica regional os quais, antes ficavam sem base racionaL 

•O 

1) Isso jd havia ferido a percudcnte visSo de Rubens Borba de Moraes, que sostenta 
Ideias iguais na saa luminosa IntrodugSo a Saint-Hllaire. da col. Martins. 



CAPITULO IV 

SITUACAO ECONOMICA COMPARATIVA ENTRE AS VA- 
RIAS COLONIAS LUSO-BRASILEIRAS. CONSEQUfiNCIAS 
CULTURAIS E PSICOLOGICAS, ETC.. DESSAS DIVERSIDA- 

DES. PRIMEIRA BATALHA DO AQOCAR. 

Sabemos que existiam, pelo menos, quatro grupos distintos de nu- 
deos coloniais, os encarando, sob o aspecto economico, social, demogra- 
fico, etc. (1), (2). 

Tivemos o grupo do afiicar. o do apresamento, o do ouro e o do 
pastoreio. Cada um desses grupos teve a sua localizagao geografica pro- 
pria, e em virtude disso, um con junto de circunstancias diferentes pre- 
mia de modo diverso, os modelando a sua maneira. Uns distavam menos 
do Reino; outros tinham, no caminho para a Metropole, mais obstaculos; 
uns, gragas a menor distancia, mercadejavam mais com a Europa; noutros. 
o solo era mais rico, mais piano, os rios correndo para o mar diretamente, 
ofereciam transporte mais facil, comodo e rapido; noutros, o clima, mais 
suave, variava mais na temperatura, na umidade, na pressao barometrica. 

(1) Eu bcm sei que o espirito contido nessc pcriodo. vai deaagradar muita gmte, 
principalmente essa que formou e cristalizou as suas id^ias em torno dos velhos 
"tabus", que os fossilizados compendios da ccntenaria ortodoxia haviam firmado 
como sc o Brasil tivcsse sido um todo homogeno e unitario. 

Eu nao vou recorrcr a Capistrano, a Euclides da Cunha, S Oliveira Vianna, 
ou a Vic nte Liciano Cardoso, cujas freises lapidares ai estao, em unanimidade 
firmando um diagnostico absoluto. Antes que esses historiadores e pensadores se 
houvesscm pronunciado ja o notavel intelectual portugues. Oliveira Martins, no 
seu luminoso "O Brasil e as Cotoirias Portxiguesas", ch' gava as mesmos conclu- 
sdes, ao dizer: 

"Scm exagerar demasiado o valor tfesfc termo, pode dLrer-ne que, pclos 
fins do XVI seculo, a regiao dc S. Paulo aprescntava os rudimentos de uma 
na^ao! ao passo que a Bahia e as dependendaa do norte cram uma EAZENDA 
de Portugal na America, 

Os governor coloniaes   
  Sc o cstabcIccJmcn to recenfc do Rio de Janeiro nao mcrecta 
oinda o nome dc colonia no fim do XVI seculo; sc outrotanto succdia aos do 



- 24 - 

na irradiagSo solar, no regime dos ventos, etc., origincindo dai, produgSes 
vegetais diferentes da que os tropicos ou a regiao equatorial ou as lito- 
raneas podiam oferecer ao Reino. na frigida ou temperada Europa. 

Assim, de inicio, isto e. na segunda metade do quinhentismo, o a?u- 
car esteve na iminencia de ser produzido em todos os nucleos colonials 
da costa litoranea do Brasil. Martim Afonso, Duarte Coelho, Thome de 
Souza, quizeram produzi-lo e para isso recorreram a todos os elementos 
de suas regioes. Feriu-se, entao, a primeira batalha do a<;ucar, na quad 
foram contendores a capitania vicentina, de um lado, e o Nordeste per- 
nambucano e baiano, de outro. Os dois litigantes, partiram do ponto 
zero, isto e, tiveram igualdade inicial, no prelio economico, que se ia ferir 
surda e anonimamente. 

Ambas as partes dessa pugna tinham resolvido bem a fbrmula al- 
gebrica da produ^ao. De fato, vejamos. A formula ^ a seguinte: 

Produgao = T {anibiente geografico e social) + M (mao de obra) 
-f- C {capital) -f- N (transporte) -f- H {consume). 

Se analisarmos os termos da equagao nordestina, referente h pro- 
dugao do agucar e os compararmos com os pertinentes a capitania vicen- 
tina, teremos que o fator T do Nordeste teria sido equivalente ao da ca- 
pitania vicentina. As massapes do Nordeste teem as preferencias de Si- 
monsen {HIST. ECONOMICA DO BRASIL) mas nao creio que elas 
tivessem sido mais produtivas do que as humiferas do litoral vicentino. 
Penso, tambem, que o ciima nordestino nao teria influido muito, para que 
a vitoria economica, nesse prelio, sorrisse ao Nordeste, em desfavor da ca- 
pitania vicentina. 

O fator mao de obra, tambem teria sido equivalente nos dois blocos 

norte de Pernambuco; em Itamaraca c na Parahyba; e se as COLON1AS ma- 
ritimas da provincia de S. Paulo (Santos, S. Vicente) declinavam, porque cssa 
sc dcsenvoivia agiicolamente — o progrcsso era manifesto em todas as CO- 
LON !AS litoraes, cujo centre foram Pcrnambaco e Bahia." 

(2) De acordo com os ensinamentos de Oliveira Martins, pod?-se organizar o quadro 
abaixo a respeitc de tipos de colonias, ("Brasil e coloniaa porfuguezas", 201): 

IFeitorias comerdais ) partlculare* • mill tare* 

Colonias propriamente dltas. 

Por esse quadro esquematico, vf-se bem que n3o se deve confundlr uma obra 
de colonizacao, com uma estritamente comercial. Por al so ve, ainda, como o li- 
toral brasilico possuia varies tipos de colonias, de ir.odo que, nao e possivel se 

resumi-las em uma unica, tao heterogeneas elas eram. 
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coloniais, o nordestino e o vicentino. O fator capital deveria tcr sido 
um pouco maior no Nordeste. devendo ter Duarte Coelho e mais tarde, 
o governo ou o estado portugues, na Baia, aplicado mais capital do que 
foi possivel a Martim Afonso o fazer nas suas terras sulinas. A dife- 
renqa, porem, nao teria sido grande. 

O fator consume, tambem teria sido o mesmo. pois a Metrdpole, tan- 
to consumia e distribuia o agucar de uma parte como da outra de seus 
dom'mios. 

Eu penso que, o fator que decidiu a justa econSmica a favor do 
Nordeste e contra a capitania vicentina, a relegando a sotoplanura, em 
todas as manifestaqfies de sua cxistencia, foi o referente ao transporte, 
que eu designei na equa?ao pela letra N. 

De fato, o transporte do a^ticar no Nordeste, para Lisboa, tern um 
percurso de 1.500 quilometros ou 1.000 milhas, a menos do que o de Sao 
Vicente para Lisboa, cousa que significava um economia de 15 a 20 dias 
na duragao da viagem normal, (calculando a velocidade do navio da 
epoca, em 4 milhas horarias) . 

Essa diferen^a, hoje nao teri importancia, mas a mesma cousa nSo 
se podera dizer nessas ^pocas longinquas, de navegagao a vela, morosa, 
ronceira, cara, enferrujada, tropega, fragil e dificil. 

Entao, a navega^ao se fazia- 
a) Em navios muito mais lentos, podendo se calcular que um navio 

quinhentista se locomovia, a razao de 3 ou 4 milhas por hora, quando na- 
vegava contra a corrente oceanica, o que acontecia, quando da capitania 
vicentina tinha o navio que, enfrentar a corrente equatorial — ramo bra- 
sileiro, perlongando o literal brasileiro ate o Cabo Sto. Agostinho. 

Os navios de entao realizavam 2 viagens, em media, por ano, para 
o Brasil, em quanto que hoje. podendo eles correr de 8 a 10 milhas por 
IiC/a, realizam, em media, 6 viagens ao Brasil, por ano. Sendo muito 
mais lentos os navios dos s^culos XVI e XVII, tinham que ser muito me- 
nos aproveitados, o que representavam um capital, que se remuneraria de 
uma forma muito menor, o que deveria ser compensado por uma eleva^So 
dos fretes, proporcional. 

b) Em navios de muito menor capacidade transportadora. 
Um navio do seculo XV ou XVI, carregava, em media, 200 toneladas 

de aqiicar, enquanto que um cargueiro de hoje transporta, em media, 
8.000 toneladas ou sejam, 40 vezes mais. Com isso, um navio quinhentis- 
ta ou seiscentista rcpresentava um determinado capital, que, para ser re- 
munerado, precisava tirar da carga fretes em propor^ao 40 vezes maior, 
isto e, a carga de um navio tinha que produzir a mesma quantia para re- 
munerar o capital invertido. 

c) Em navios muito de consfrupao mais cara. Ncsses sfeculos rc- 
cuados a construqao naval saia, em regra, por um prcqo muito maior do 
que hoje, em que esses transportadores occanicos sao construidos em se- 
ries. etc. Com isso, o capital que, um navio rcpresentava nos seculos 
XVI e XVII, era muito maior e pedia remuxicra^ao muito maior, a qual 
devia salr da carga. 



d) Em navios muito mais frageis. Com isso, eles n5o suportavam 
mais que 15 a 20 viagens ao Brasil, isto e, tinham a duragSo de 6 a 8 
anos, enquanto que os navios de hoje, vivendo 40 a 50 anos, suportam 
mais ou menos 250 viagens transatlanticas, cerca de 10 vezes mais do que 
os navios dos nossos primeiros tempos. Estes, tendo que remunerar o 
capital, neles empatado, tinham que cobrar fretes altissimos e em propor- 
?ao com as distancias. 

Eis como essas contingencias, faceis de serem concebidas, teriam 
tornado decisive o valor5 do termo transporte, e feito com que a capitania 
vicentina fosse esmagadoramente derrotada pelo afortunado Nordeste, 
nesse primeiro prelio do agucar. Toda a evolugao historica do Brasil foi 
simples consequencia dessa batalha silenciosa e nao assinalada pelos que 
cuidaram de nosso passado. 

Eis que, logo no terceiro quartel do quinhentismo, a luta ja estando 
decidida, fazia refletir o seu resultado na famosa e estafada estatistica 
demografica do Padre Anchieta, confirmada pelos dizeres irretorquiveis 
de Fernao Cardim e de Gandavo. 

Logo no inkio do s^culo XVII a situagao se agravava, como se ve 
da estatistica de Falcao, no "LIVRO DE TODA A FAZENDA", (1) . 

No decorrer do seculo XVII estes quadros evolucionam em progres- 
sao geometrica, em razao de se haver desenvolvido um bloco economico- 
demografico no Nordeste, a exigir pelo seu elevado poder aquisitivo e alto 
nivel de vida cargas de importagao reinol, que constituiram frete de re- 
torno para os navios que levavam a^iicar. As colonias lusas do Nor- 
deste brasileiro, no seculo XVII, ja noa eram apenas niicleos economicos 
exportadores, visto como todo movimento de importagao e consequencia 
de exportagao e se faz na razao direta desta. Como esta existia no 
Nordeste e nao existia em Sao Vicente, houve importagao para o Nor- 
deste e nao para a regiao vicentina. Dai o frete de retorno para 
o Nordeste, com o que os fretes dessa regiao lograram se fazerem mais 

(1) A estatistica de Figueiredo FalcSo, "LIVRO DE TODA A FAZENDA", 6 con- 
cernente a um orcamento de despeza para o Brasil, em 1607. Esse orgaffnento 
estabekee as seguintes verbas para cada colonia: 

Pernambuco   12:528$417 rtls 
Itamaraca   398i660 reis 
Parahyba   2:255$070 r6is 
Sergipe   296$000 reis 
Rio Grande   3:255$ 180 reis 
Bahia  19:732$600 reis 
Espirito Santo   353$ 120 rtis 
Ilheus   40$000 reis 
Porto Seguro   40$000 reis 
Rio de Janeiro   2:015$000 reis 
S. Vicente e Sto. Araaro   1:467$820 reis 

Talvec a metade da ultima parcela fosse referente ao Planalto. 
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baixos ainda que os de Sao Vicente. Por isso e que a situaqao no medio 
seiscentismo foi marcada por uma forte superioridade do Nordeste so- 
bre a capitania vicentina, como se pode ver da estatistica elaborada para 
efeito do pagamento da paz da Holanda e do dote da princeza portu- 
guesa D. Catharina. 

Com o exposto, temos que, a luta pelo agucar nao so distinguiu dois 
agrupamentos com caractensticos particulares os diferen^ando ainda mais, 
dando a cada um deles morfologias inteiramente diferentes e ate antago- 
nicas, como foi causa de toda evoluqao historica do Brasil. De fato, se 
a luta do aqucar nao tivesse decorrido, segundo os moldes, constatados 
pela cronica, os dois agrupamentos economico-social-demografico-senti- 
mentais diversos, o do Nordeste aqucareiro, rico, latifundiario, com gran- 
de poder aquisitivo, elevado nivel de vida, culto, monocultor, aristocrati- 
co. lusitanofilo, com interesses economicos psicologicos e sentimentais pela 
Restauraqao portuguesa e a do Planalto apresador, pobre, autarquico, po- 
licultor, democratico, acrioulado, euro-amerindio, de baixo poder aquisi- 
tivo, e infimo nivel de vida, quasi analfabeto, com interesses economicos 
orientados pela continuaqao do Domlnio Espanhol e pela Hegemonia 
Flamenga, etc., nao teriam tornado a coloraqao, que os documentos e os 
cronistas nos evidenciam. Essa batalha do aqucar foi a causa basica da 
constituiqao dos nucleos apontados, na imensidao territorial brasileira e 
foi o agente responsavel pela formaqao de duas linhas evolucionais dis- 
tintas, dentro das quais se processava a nacionalizaqao dos imigrantes 
Portugueses, a qual variava no tempo e na intensidade com que realizava, 
projetando diversamente as consequencias dessa variedade de grau, de 
coloraqao, de intensidade, de morfologia, de tonalidades que foram cons- 
tituindo marcas regionais e formaram mais tarde os alicerces dos ensina- 
mentos de Tavares Bastos e os esteios da Federaqao. Sintetizando, o 
aqucar estabeleceu as diferenqas entre os dois grupos: 

Nordeste agncareiro: 

Grande indice de riqueza 
Latifundio e Casa Grande 
Altissimo poder aquisitivo 
Elevado nivel de vida; grande 

cultura 
Patriarcalismo acentuado 
Intenso comercio com o Reino 
Monocultura agricola-industrial 
Latifundio 
Interesse pela restauraqao portu- 

guesa e pela expulsao do fla- 
mengo 

Aristocracia 
Indiferenqa quanto a luta contra 

os jesuitas 

Planalto apresador 

Quase miseria 
Pequena propriedadc 
Poder aquisitivo quasi nulo 
Nivel de vida miseravel; nenhuma 

cultura 
Patriarcalismo atenuado 
Autarquia quasi absoluta 
Policultura 
Pequena propriedade 
Interesse pela continuaqao do do- 

minio espanhol e pela hegemo- 
nia flamenga 

Democracia 
Luta contra os Jesuitas 
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Esses dois grupos, assim identificados em suas linhas gerais, tiveram 
as respectivas evolugSes pelos seculos, bem apartadas, pois que o Brasil 
na sua imensidao territorial, sem comunica^oes proporcionais a sua vas- 
tidao, nao punha em contacto esses dois blocos divergentes, E' preciso 
ver o que ensina Oliveira Vianna no seu magistral "EVOLLK^AO DO 
POVO BRASILEIRO", pags. 234 e sgs. 

Com o pastoreio foi diferente! Mas o grupo social, economico, de- 
mografico, psicologico, sentimental, etc., formado pela atividade pasto- 
ril, teve similarmente as suas causas proprias e foi origem de consequen- 
cias, tambem profundamente em divergencia com as pertinentes ao Nor- 
deste agucareiro ou ao Planalto. A zona pastoril formou um nucleo de 
caracteristicas proprias, nitidas e bem delimitadas. A sua evclugao parti- 
cular apresenta delineamentos, que nao sao passiveis de confusao com 
as relativas ao Nordeste ou ao Planalto. As causas do Pastoreio resi- 
dem na facilidade da produgao de mercadorias relacionadas com esse ge- 
nero de atividade. O fator terra, isto e, o que se relaciona com os am- 
bientes social e geografico, foi facil ao pastoreio, fugindo do literal agri- 
cola e do Planalto enrugado e florestado e buscando, em completo isola- 
mento, as ermas e deserticas paragens do piano e despido vale do Sao 
Francisco, ou aos desnudos platos do Piaui, como os calcinados carras- 
cais do Nordeste, nao desse Nordeste umido, florestado e litoraneo, em 
que a agricultura da cana fixou as massas humanas, mas o outro Nor- 
deste, esse ressequido e despovoado que se mantinha afastado e isolado 
da faixa agricola da bordadura atlantica, pela distancia e pela inexisten- 
cia do arame. 

O fator mao de obra, para o pastoreio, foi facilmente resolvido, por- 
que esse genero de vida quasi nao requer mao de obra e o portugues her- 
deiro das tradiqoes pastoris arabo-berberes, trazia consigo uma afinidade, 
que encontrando ambiente favoravel ao seu desenvolvimento, dava ex- 
pansao a tendencia secularmente comprimida. Por outro lado, o indi- 
gena encontrava no pastoreio, o ideal para na civilizagao empregar a sua 
atividade pregui^osa. Com esse elemento, alem do mameluco, sempre 
avido da galopada, entremeada de longos periodos de modorra, o pas- 
toreio foi realizado. Nele o negro esteve ausente, porque era mais afeito 
aos trabalhos da agricultura. 

O fator capital, tambem era facilmente realizado, porque essa ativi- 
dade nao requer quase capitais, de forma que, os elementos, que na agri- 
cultura nao podiam dispor de recursos para se fixar como proprietarios, 
recorriam ao pastoreio, muitissimo menos exigente a esse respeito. 

O fator transporte era facil de ser posto em pratica, pois o gado se 
transporta por si. Como todos os produtos da atividade pastoril eram 
consumidos aquem Atlantico, o transporte dos mesmos se fazia muito c6- 
modo e simplificado. 

O fator consumo, tambem, marcava um grande desenvolvimento para 
a atividade pastoril, pois embora nao houvesse exportagao, ela contou 
durante todo o periodo colonial com excelentes mercados compradores. 
A princ'ipio, os lavradores e fabricantes de a^ucar, eram o seu mercado. 
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Gente dotada de elevado poder aquisitivo, necessitando nao s6 para a 
alimentagao e uso de suas massas demograficas, como tambem para a 
movimentagao da sua industria agncola, dos produtos do pastoreio, ela 
se ligou fortemente ao nticleo que se esparramava por larga area territo- 
rial, nos vastissimos pianos descampados, fartamente irrigados da parte 
sertaneja do Brasil. 

Pode-se dizer que, sera pastoreio, nao teria havido industria-agrigola 
produtora de agiicar e portanto prosperidade e povoamento do Nordeste. 
Assim, nfio se pode afirmar que o pastoreio foi mera consequencia do 
agucar, pois ele se reveste da importancia de uma das suas causas possi- 
bilitadoras. 

No seculo XVIII o pastoreio realizou com o ouro o que ja havia feito 
nos seculos XVI e XVII com o agiicar. Forneceu-lhe carne, couro, la- 
ticinios em abundancia, de modo que, o adensado humano, de alto poder 
aquisitivo que se empregava na mineragao, nao teve que se preocupar com 
os problemas referentes a sua alimentagao. etc.. 

Assim, desta forma, foi efetivada a constituigao de mais um bloco 
humano no Brasil, o qual, pelas suas linhas delimitadoras economico- 
sociais, diversificava-se profunda e substancialmente dos caracteristicos 
acima apontados. Esse bloco teve no curso de sua evolugao historica as 
seguintes marcas, as quais devem confrontadas com as acima enunciadas: 

Prosperidade — Poder aquisitivo elevado, mas baixo nice/ 
da vida. 
Nulas comunicagoes com a Metropo/e, com a qual nao man- 
tinha intercambio. 
Minimo tndice cultural. Autarquia absoluta. Fraquissima 
densidade populacional. Interesses sentimentais lusitanofilos. 
Indiferenga pelo antagonismo em relagao aos jesuitas. 
Coloragao etnica euro-americana. Distancias imensas. Uso 
in ten so do cavalo como meio de transporte. Patriarcalismo 
acentuado. 

O 



CAPITULO V 

A AUTARQUIA, A POLICULTURA, A PEQUENA PROPRIE- 
DADE E A DEMOCRACIA NO PLANALTO. FORMAQAO 
ECONOMICA, SOCIAL. PSICOLOGICA. CULTURAL. POLITICA 

E fiTNICA REGIONAL. 

Vimos com exuberancia de minucias, como a regiao planaltina se 
isolava do literal, isto e, do mundo portugues. Evocamos os magnificos 
quadros do "PAULISTICA", do nunca assaz lembrado Paulo Prado, 
para cunhar com mais aproximagao o que teria sido o isolamento geo- 
grafico da regiao planaltina, perfeita e profundamente delimitada e re- 
marcada pelos sinuosos recortes que formavam as suas fronteiras de di- 
ficilima transposicao. 

O degrau da Serra do Mar, que deixava o Pianalto ilhado em um 
nivel superior de 750 metres, em relacao ao literal luso-brasileiro, era 
uma barreira adusta e erigada dos mais enristados obstaculos, como de 
penhascos altissimos em desordenada alternancia com despenhadeiros 
insondaveis e baratros profundlssimos, que se seriavam infernais, reco- 
bertos de espessima vegetagao, que se entrelagava recortada de pedre- 
gais mal dispostos, de sulcos escorregadios e ingremes e de paredoes 
imensos e musguentos, vestidos de lianas e manchados de lichens, etc.. 

Isso detenninou, por certo, uma transposicao penosissima dessa mu- 
ralha separadora do Pianalto, grimpado no alto das culminancias, que 
para serem excepcionalmente atingidas, seriam precisos prodigies de gi- 
nastica, encadeiados em rosarios de acrobacias, sobrepostos ao galgar 
infatigavel dos que se socorrendo das maos se agarravam as raizes e fo- 
Ihagens, subiam pelas luzidias escarpas marcantes das etapas que eram 
mais capitulos tormentosos de uma via sacra, em que se buscava afo- 
gueadamente a Chanaan planaltina. 

Por isso a regiao se destacou isolada do mundo portugues, do qual 
nao so uma grande distancia da tosca e primitiva navegagao, afastava, 
como ainda, uma natureza madrasta, proporcionada pela Serra do Mar, 
fazia separada. 

Dai, ter o Pianalto se ilhado hermeticamente em relaqao, nao so, aos 
centres colonizadores europeus c aos mercados fornecedores e consumi- 
dores na Metropole, mas ainda, as outras colonias, com as quais mantinha 
muito pouco contacto. 

Dessa situa^ao incoercivel, outorgada determinantemente, de um 
modo radical pelo meio fisico, o que significa um capitulo independente 
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da vontade dos habitantes regionais, sobreveio fatalmente um isolamento 
economico, quase que absoluto. De fato, todo comercio, quer o de ex- 
portagao, como o da importa<;ao, se fez defcilimo e com isso se efetivou 
reduzidissimo. 

A distancia do literal vicentino da metropole lusa e de outros mi- 
cleos coloniais, a ser vencida por uma navegagao ineficientissima, lerdis- 
sima, enferrujadissima, pouco numerosa e frag'ilima, ja seria um obsta- 
culo intransponivel para um intercambio de monta, interessante a Capi- 
tania na parte litoranea. Alem disso, que ja de si, seria um impecilho 
gigantesco. o Planalto, ainda ao se isolar mais da civilizarjao, tinha, diante 
de si o obstaculo magno da Serra do Mar, o qual impedia, de um modo 
seguro, qualquer contacto economico com o mundo exterior, que nao se 
cingisse a uma pequena exportagao de escravos indios, para o Nordeste 
aqucareiro e a uma minima importagao de artigos metalicos da Metro- 
pole. Nisso, apenas nisso, se cifrava o intercambio do Planalto com 
outras regioes. 

Com efeito. se examinarmos os documentos quinhentistas e seiscen- 
tistas do Planalto, verificarcmos que, nessa regiao, nada era produzido 
em larga escala para exportagao. Nada poderia ser exportado, pois se 
o Planalto fosse produzir mercadorias de clima frio, a Metropole, as po- 
dendo haver por um prego muito mais baixo, nao as compraria e nao as 
consumiria. Se, por outro lado, o Planalto fosse produzir mercadorias 
de clima quente, tambem seria varrido pela concurrencia de outras terras 
tropicais do proprio Brasil ou da Africa portuguesa. As colonias ao 
norte do Planalto, como a do Espirito Santo, a dos Ilheus, etc., ja nao 
falando nas do Nordeste e nas do Norte, assim como as do Ceara, do 
Piaui, do Maranhao ou do Para, estavam em tais condigoes de superio- 
ridadc economica, muito mais perto dos centres de consumo, que deixa- 
vam a colonia vicentina, e, mais especialmente o Planalto, em situagao 
de concorrencia absolutamente esmagada. A analise e a percuciente vis- 
toria nos documentos planaltinos dos seculos quinhentistas e seiscentis- 
tas, confirmam, de modo absoluto, completo e irretorqulvel, o raciocinio 
acima. 

De fato, o Planalto produzia cerais, tais como o trigo. o milho, o 
feijao e o arroz, alem da cana, da uva, do algodao, da paina, da carne. 
etc. e mantinha pequenissimos rebanhos de gado bovino, muar, lanigcro, 
caprino, porcino, galinaceo, etc. (Ellis, "Raga dc Gigantes"; Alcantara 
Machado, "Vida e mortc do bandeicante"). A confirmar isso, tcmos a 
diminutlssima quantidade de ferramentas existente na regiao. Com efei- 
to, nao fosse assim, teriamos que o Planalto teria sido uma regiao rica. mas 
isso viria contrariar tudo quanto se sabe a respeito. (Historia Econo- 
mica do Brasil '. Rob. Simonsen). Eis como se impoe o raciocinio acima, 
isto e, de que o Planalto nada exportava alem de "pegas" de escravos 
amerindios. Isso quanto a exportagao, mas o mesmo se dava no concer- 
nente a importagao, pois os documentos quinhentistas e seisccntistas, que 
mencionam todos os objetos existcntcs no Planalto. os enfileirando em 
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identificagao segura, revelam a minima quantidadc da importagao, a qual 
era absolutamente imponderavel, (Ellis, "Raga de Gigantes"; Alcantara 
Machado, loc. cit.) 

Com isso, o Planalto se fez impermeavel economicamente, fenomeno 
do qual resultaram consequencias, as mais intercssantes e radicals, en- 
tranhadas profundamente a caracterizar o grupo humano planaltino, que, 
graqas a isso, tinha coloragao propria e morfologia social, economica, psi- 
cologica, etc., que Ihe eram particulares, distinguindo-o dos mais nucleos 
coloniais luso-brasileiros. 

A consequencia maxima, que facilimamente sc distingue salientemen- 
te, na primeira plana, desta verdadeira indingencia do intercambio, 6 
que o Planalto predeterminadamente se refugiava na autarquia, afim de 
suprir a deficiencia apontada. 

De fato, o Planalto, nao mantendo com o Exterior intercambio de 
produtos e se mantendo hermeticamente fechado a troca mercantil, teve 
que se encerrar em regime de elevado grau de autarquia, afim de se pro- 
porcionar os elementos necessaries a continuagao da sua vida civilizada. 

Toda autarquia 6 naturalmente rclativa, mas de todos os exemplos 
de autarquia, que conheqo, o do Planalto e o mais caracterizado e o que 
se evidencia mais vincado e mais salientado em relevo mais evidente e 
palpavel a menor inspecqao,. 

Tudo nos mostra isso de uma forma tao manifesta e tao clara que, 
me admiro que esse quadro de cores tao destacadas e vivazes, nao tenha 
sido vislumbrado antes. E' que, a Historia planaltina, se conservando no 
anonimato, pelos que se veem preocupando em estudar o passado brasi- 
leiro, o qual resumia as capitanias do opulento e rebrilhante Nordestc ai;u- 
careiro, tem sido esquecida. 

Essa autarquia planaltina, tao marcada de modo que seria vislum- 
brada per qurlquer aprendiz, obrigava imperiosamente a policultura, a 
qual se estereotipa magnificamente espelhada nos documentos quinhen- 
tistas. Perpassei em acuradissima analise, em mais de tres centenas de 
inventarios dos seculos XVI e XVII e neles encontrei, com espantosa ni- 
tidez, essa policultura, consistente na produgao minuscula do trigo, do 
milho, da mandioca, da uva, do vinho, da la de carneiro, etc., nestas 
terras frias e humidas das redondezas paulistanicas, nas quais os elemen- 
tos nobres da quimica, nao foram prodigos na dosagem, com que com- 
puzeram as terras de "sangue de tatii" ou de "barba de bode" das eriga- 
das ribanceiras do Alto Tiete, do Tamanduatei, do Anhangabau, do Ari- 
canduva, do Pirajussara ou do Pacaembu ou ainda do Jurubatuba, etc.. 

Eis a policultura modelando o grupo social planaltino, tao em con- 
traste com a monocultura canavieira no opulento Nordeste das Casas 
grandes, descrito por Gilberto Freyre e Honorio Rodrigues. 

Diga-se de passagem, foi benefica essa modelagao geografica, so- 
cial, economica, etc. do Planalto, pois, com ela o paulista foi obrigado ao 
apresamcnto e a expansao, a frugalidade e a rusticidade e sem ela, nao 
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teriamos tido a dilatagao das fronteiras da capitania vicentina e nao teria 
sido o ouro descoberto, pois o paulista teria sido sedentario, enraizado em 
terras de farta producao, etc.. 

Da policultura obrigatoria, dessa policultura, que so e possivel em 
terras fracas e pobremente compostas, originando uma produ^ao minus- 
cula, houve necessariamente a ocurrencia da pequena propriedade, ge- 
nero economico-social de repartigao de terras, que estampou no Planalto 
dos primeiros seculos o vivo e profundo contraste com as colonias do 
Nordeste a^ucareiro, em que a monocultura refletia o latifundio, o intenso 
patriarcalismo, etc. (Gilberto Freyre, "Casa Grande e Senzala"; Simon- 
sen, "Hist6via Economica do Brasil"; Padre Estevam de Abreu Pereira, 
"Descrigao etc.. Anais do Museu Paulista, IV; Antonil; Ellis, "Raga de 
Gigantes"; Alcantara Machado, "Vida e1 Morte do Bandeirante"). 

E' claro que, essas miriades de fazendolas, de chacaras ou de sitie- 
cos e de datas territorials, que, no Planalto, reproduziam as quintas por- 
tuguesas, a orbitar, mintisculas, em torno das aldeias e povoas reinois. nao 
tinham originariamente tido as propor^oes atrofiadas, que os milhares de 
documentos analisados e o bom senso casado com a logica, alem do ra- 
ciodnio, fartamente nos demonstram. De prindpio, ao serem doadas, as 
sesmarias teriam sido grandes, com leguas a medir suas facetas, era qua- 
dra. Mas a feitura social e economica do grupo humano planaltino, de- 
terminou imperiosamente o fraccionamento dos latifundios doados, de 
modo que, estes, quer por transmissao "inter-vivos", quer por transmis- 
sao "causa mortis", foram minguando, a ponto de serem medidos aos me- 
tres em quadra, como nos mostram os documentos, ("Sesmarias", "In- 
ventarios e Testamentos"). 

fisse regime de pequena propriedade, que retalhava as vizinhangas 
do "akropole" paulistano, fazendo uma verdadeira jardinagem, tao do 
gosto portugues, instilava hereditariamente nos moradores planaltinos 
os seus costumes das hortas e dos pedregais de alem mar. Era ele o 
unico a conseguir alguma produgao das safaras e debeis terras, que se 
alteiam nos espigoes cobertos de vegetagao rala e rasteira, que atapetam 
de verde-cinza os valados pobres do Tiete, que em dobras serpenteantes 
hesita, em abandonar a sombra amena do azulado Jaragua e entrar nesse 
sertao gigante, que o aguarda misterioso nas encostas de suas morra- 
rias ondulantes. 

A pequena propriedade, gera a democracia. Estc e um dogma, que 
tcve aplica^ao no Planalto, segundo se ve, com evidencia nos documentos 
que examinei. fistes denotam o regime da mais completa e absoluta de- 
mocracia. So depois, no decorrer do setecentismo, a nobiliarquico-mania 
estabeleceu o culto dos medalhoes planaltinos, que teriam. por £or(;a dos 
relates fantasiosos de Pedro Taques, de ser destacados da sotoplanura 
dos seculos anteriores. Isso nao passou porem de historia adultcrada 
pelas tradi<;6es verbais, coletadas pelos cronistas seteccntistas, os quais 
imbuidos da mania pandemica, que a todos infeccionava. emprcstaram 
esse colorido menos verdadeiro e que tem feito com que, o passado pla- 
naltino venha tendo intcrpretagao crronea. 
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Entao, so no seculo XVIII, isto e, no setencentismo, cujos aurcos 
bordados emolduravara um nivel de vida superior, ao lado de um mais 
clevado poder aquisitivo, se procederam com avidez ansiada aos pro- 
cessos ridiculos dos "nobilitate probanda", etc.. Estes so tinham o con- 
dao de impressionar a ignorancia da epoca, apaixonando os avesgados 
cronistas, que nos transmitiam, com as linguagens patriarcais do ciclo do 
ouro, as lendas e as limpezas de sangue, com as fidalguias e as hierar- 
quias deturpadas, em que erradamente se desnivelariam os moradores 
da regiao planaltina. 

Foi assim que, se considerou os pobres companheiros de Martim 
Afonso, como gente, inexplicavelmente abandonando as riquezas afidal- 
gadas e o entorpecedor conforto reinol, pelas rudes selvas vicentinas, on- 
de as agruras e as lutas os aguardariam a substituir os amolecedores acon- 
chegos, que uma corte enriquecida, pela aventura oriental, proporcionava. 
Foi assim que, se concebeu o bandeirismo como capitulo hierarquizado, 
em que desniveis se destacavam com nitidez a formar uma aristocracia, 
os expoentes marcados pela pena fantasiosa do linhagista, mais embebi- 
da na tinta colorida e imaginosa da tradi^ao verbal, do que na da ver- 
dade historica. 

Depois vieram os documentos quinhentistas e seiscentistas, que nos 
trouxeram, na sua frieza ngida e imperturbavel, a retificagao de muitos 
pontos do passado planaltino, entre os quais, o relativo a estratificagao 
social dos moradores regionais. A leitura e a analise imparcial e des- 
preocupada desses documentos nos deu uma impressao antagonica da que 
Pedro Taques nos havia inculcado, 

Se esses documentos nao nos autorizam de maneira alguma a crer 
que os companheiros de Martim Afonso tivessem sido deportados, como 
ja tive ocasiao de mostrar no meu modesto "Resumo da Historia de Sao 
Paulo", tambem nao podem sustentar a crendice, pouco inteligente e 
menos verosimil que, a gente primeva, aqui aportada, tivesse trazido os 
brazoes lambrequinados a emoldurar pomposas genealogias, ("Raga de 
Gig ante s", Ellis). 

Isso tudo nao passa de fantasias, que povoaram, negramente a men- 
talidade pessimista de Candido Mendes e roseamente a de Pedro Ta- 
ques e dos seus otimistas seguidores. Em um meio termo entre esses dois 
extremes deve estar a verdade. Nao devem prevalecer nem as ideias 
sombrias do maranhense, nem o colorido fantasioso do linhagista, pois, 
a gente que Martim Afonso trouxe no bojo fragilimo de suas "naus", 
"caravelas" e "galebes", nao teriam sido os transgressores das comicas 
disposi?6es do pouco significative livro V, nem os galhos dos ramalhudos 
troncos das linhagens peninsulares, que na America procuravam "redoi- 
rar os seus brazoes carcomidos". 

£sse meio termo deve estabelecer que, os primordios vicentinos fo- 
ram cimentados com gente hem nascida, talvez ligada a gente aristocra- 
tica e rcpresentada na sala dos Veados do palacio de Sintra, talvez dessa 
boa burguesia do Reino, talvez, mesmo, dessa nobreza mediana, que, cam- 
pezina, nao se havia embriagado com o fumo da India , mas jamais com 
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degredados e criminosos escapos das masmorras peninsulares, ou escor- 
ridos das sargctas metropolitanas. E' possivel que, a gente povoadora 
martinafonsina, fosse composta por algum violador das normas fanati- 
camente religiosas das Ordena^oes manuelinas! Os documentos alias, 
nada nos asseguram. Mas se isso tivesse sido, que importancia teria? 

Mas logo a chegada ao novo ambiente erigado de desconhecidas 
condi?5es, nova estrutura?ao social se teria operado, depois de um nive- 
lamento, em que todos os povoadores se teriam fatalmente firmado em um 
so degrau social. So depois dessa fase primordial, uma certa selegao te- 
ria agido no sentido de estabelecer novas diversificagoes, em nlveis dife- 
rentes. 

Naturalmente, os mais adaptados a nova ecologia, as novas condi- 
g6cs que os rodeavam, foram se elevando, destacados da camada de in- 
dividuos que inadapta dos ou acomodados em menor grau, sincronizadas 
em menor escala com as circunstancias novas do ambiente no qual esta- 
vam engolfados, formavam os niveis inferiores. 

Entao, o ciclo do apresamento, por forga, teria destacado em nlveis 
separados e distintos as diversas personagens, que nele tomaram parte. 
Quanto a isso, penso que nao possa restar duvidas! O que estou seguro 
e os documentos que examinei me dao impressao, e que havendo desta- 
que, esse nao foi acentuado e nem foi no sentido de enaltecer as persona- 
gens assinaladas por Pedro Taques como azes, expoentes de um movi- 
mento. Penso que, esses destaque nao foi marcado de modo a sulcar 
desnlveis e a formar aristocracias. 

Com tudo, estou no firme pensar de que o Planalto albergou uma at- 
mosfera absolutamente democratica. 

Esta teria prevalecido nao so nos seculos XVI e XVII, quando o 
apresamento riscavam os sertoes da America espanhola, mas ainda no 
seculo XVIII, quando o ouro, rebrilhando nas Gerais, em Goiaz ou no 
sertao do Coxipo, matogrossense, sugou a melhor qualidade da gente 
planaltina, a substituindo pela enxurrada de reinois, que se acamaram so- 
bre os preexistentes, dando a sua evolugao historica, como a sua feitura 
social, a deformagao da influencia de sua psicologia. 

So no seculo XIX, o Planalto teve a aristocracia atapetando os seus 
ondulantes espigdes, mas foi unicamente quando aqui o cafe implantou 
a sua exclusivista hegemonia, a qual surgia com a monocultura e com o 
latifundio. 

Mas essa identificagao social, foi no oitocentismo, no Brasil Indc- 
pendente, ja no II Imperio! Antes, foi profundamente difcrente! 

Trezentos a quatrocentos anos haviam decorrido e o mlsero povoa- 
mcnto inicial dos primeiros seculos, em torno da miraculosa vila anchie- 
tana, tinha evoluido na riqueza outorgada pclo pujante cafe, que em nova 
camada demografica tinha feito a populaqao planaltina subir a quase dois 
railhoes de habitantes. 

Sintetizando tudo, tcmos que. o ambiente geografico isolou o Plan- 
alto, dando a rcgiao caracterlsticas particulares c diferentes das zonas 
que estavam em contacto mais assiduo com a Mctropolc. 
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fissc isolamento geografico foi causa de um proporcional isolamento 
economico e dele a autarquia, constatada nos documentos quinhentistas 
e seiscentistas do Planalto. Esse rigorosa autarquia, por sua vez, foi 
causa de notavel policultura, tambem constatada pelos documentos coe- 
vos. Esse regime era forgado, porque a gente isolada no Planalto, pre- 
cisava produzir tudo para auto suprir todas as suas necessidades. 

A policultura, para ser eficiente, produziu a pequena propriedade. A 
monocultura gera a grande propriedade. Sobre isso, ja Gilberto Frey- 
re se manifesta inequivocamente em "Casa Grande e Senzala". A pe- 
quena propriedade, por sua vez, e causa geradora da democracia; ao in- 
verse disso, como sabemos, o latifundio e a base da aristocracia. 

O 



CAPlTULO VI 

A INFLUfiNCIA DO NORDESTE NO PLANALTO. NECESSI- 
DADE 1MPERJOSA DO APRESAMENTO. FALSA CON- 

CEPgAO DO BANDEIRISMO. 

O Nordeste agucareiro, como sabemos, depois de haver ganho sobre 
Sao Vicente a primeira batalha do agticar, o qufe deixamos analisado no 
capitulo IV deste trabalho, fixou nessa regiao da pais, uma fonte de ri- 
^ueza economica, que deu a ela caracteristicas especiais, as quais visto- 
riamos ligeiramente nessc citado captulo IV deste trabalho, mas que 
Gilberto Freyre e J. Honorio Rodrigues aprofundam com maestria in- 
excedivel. 

Essas caracteristicas especiais da regiao ao norte de Salvador, da 
Baia, a qual e designada, neste trabalho, com o nome generico de Nor- 
deste, obrigaram-no a resolver bem a formula enunciada da Produgao: 

P = Terra (ambientes geografico e social) + Mao de obra -f Capital -\~ 
-f- Transporte -)- Consumo. 

Por certo que, na regiao nordestina teve sempre elevado valor o fa- 
tor —- Terra — isto e. os ambientes ecologicos reinantes nessa parte do 
Brasil. }a verificamos, ao passar em revista o capitulo IV. quais as 
ocorrencias, para a regiao, da vitoria economica do agiicar. O mesmo se 
poderia dizer dos fatores — Capital. Transporte e Consumo. 

Mas, escapa dessa privilegiada situagao o fator — Mao de obra —. 
mais dificil de ser resolvido pela regiao nordestina. Esta, para suprir as 
suas precisoes imperiosas de bragos. para sua lavoura, absorvente e ex- 
clusivista fonte de trabalho. tinha a sua disposigao 3 mananciais de abas- 
tecimento: 

a) Importagao africana 
b) Apresamento local 
c) Importagao do Planalto. 

Aprofundemos a analisc. A importagSo africana era a fonte de 
abastecimento mais cara. Siraonsen, na sua obra tao citada, quao indis- 
pcnsavel para o estudo de qualquer assunto da nossa cconomia histories, 
ja ensina que a mercadoria africana, era, cm regra, de 7 a 11 vczes mais 
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cara que a amerindiana. Parece nao restar diividas a respeito da grande 
superioridade da mercadoria humana africana, mas tenho que, a enorme 
desproporgao do custo de cada uma e motivada pela careza do fretc ma- 
ritimo, que onerava muito mais a mercadoria do continente negro, en- 
quanto que a escravaria amerindia desonerada, em parte, desse onus, se 
apresentava muitissimo mais barata. A navegagao desses dois seculos 
XVI e XVII era canssima, como ja vimos no capitulo IV e como a mer- 
cadoria africana exigia mais navegagao, era mais cara. 

Confirmando essa conclusao, Simonsen, loc. cit. 167, I, invocando 
Antonil, apresenta uma lista de despezas que oneravam uma caixa de 
agiicar posta em Lisboa. Por essa lista se ve que, a navegagao onerava a 
mercadoria em 19 ou 20%. 

Ora, se isso acontecia com o a^ticar, seria natural que houvesse a 
mesma cousa em rela^ao as outras mercadorias. Mas a mercadoria hu- 
mana africana, alem de ser onerada pelo frete, que elevava o custo da 
mesma, ainda havia de suportar os desgastes, que faziam com que ela 
fosse muito diminuida. 

Isso tudo fazia com que a Africa fosse um centro abastecedor de 
mercadoria humana muito mais caro e, portanto, fora do alcance do po- 
der aquisitivo de muitos agricultores nordestinos, menos bem aquinhoados 
de elementos. Mesmo assim, entretanto, nem sempre, no decorrer do 
seculo XVII, a Africa pode servir de celeiro fornecedor de mao de obra 
escrava. 

Durante os 100 anos do seculo, o Nordeste teve apenas 76 anos de 
navega^ao oceanica livre. Durante os 24 restantes, os holandeses fize- 
ram, em razao da hegemonia naval, que Ihes emprestava sua situagao 
privilegiada nos mares, com que a Africa, como mercado abastecedor de 
bra?os, estivesse quase vedada as precisoes indispensaveis do Nordeste. 

Assim, durante o seculo XVII, quantos escravos foram importados 
da Africa? Talvez, o seguinte calculo oferega algumas probabilidades 
(Varnhagcn diz que a importa?ao anual era de 4.000). Temos que no 
seculo XVII a importa^ao total foi de 304.000 cabegas, dando credito 
aos numeros oferecidos por Varnhagen. 

Como o prazo para a eficiencia de cada escravo era, em media de 
10 anos, temos que seriam 30.000 escravos africanos apenas, os utiliza- 
dos na produgao do agucar. Esse total nao chegava para ocorrer a pro- 
dugao total do agucar durante esse seculo, alem da parcela, que seria ne- 
cessaria a outros generos de trabalho, inclusive os domesticos. 

Penso que, portanto seria precise dobrar aquela quantidade. Assim, 
penso que, o Nordeste precisava manter permanentemente uma escrava- 
ria de cerca de 80 a 100.000 cabegas. Ora, a Africa nao seria suficiente 
para alimentar esse total. Para suprir o "deficit" o Nordeste teria que 
recorrer ao abastecimento consistente no apresamento. fiste tinha que 
ser: 

a) local 
b) vicentino-plaaaltino 
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O apresamento local, na minha opiniao, nao teria tido vulto, em 
virtude de doi^ indicios veeraenles, os quais suprem as deficiencias da 
cronica e dos mais elementos: 

a) O trabalho da produgao aqucarcira tao remunerador, seria tfio 
empolgante e exclusivista que, naturalmente eliminaria qualquer outro, 
que, fatalmente, seria menos lucrative. 

b) O fato de nao ter havido antagonisrao, mesmo suave, entre 
jesuitas e moradores, a exemplo do cue, se passou no Planalto e no Ma- 
ranhao. 

O antagonismo registrado no Planalto e no Maranhao, entre pa- 
dres da Companhia e moradores foi originado pelo fato de os morado- 
res apresarem mdios, para suas precisoes. 

Ora, se no Nordeste nao se constata essa consequencia do apresa- 
mento e que nao houve causa. Evidente! 

Pois se nao havia entre cles oposi^ao alguma e se eles viviam bem 
harmoniosamente, e claro que nao havia motives a turbar essa doce paz. 
Logo, nao houve apresamento! 

Em vista do exposto, pois, so restaria ao Nordeste, para a consecugao 
do fator — mao de obra — o recurso da importagao do Planalto. Assim, 
chega-sc a conclusao de que o apresamento nao foi, como erradamente vem 
sendo suposta, uma aventura mais ou menos rumorosa, levada a efeito 
por gente cheia de entusiasmo c de idealismo, mas sim um fenomeno in- 
declinavel, de natureza econotmca, o qual nao dependeu da vontade dos 
agentes, que foiam obrigados a agir assim, por forgas oriundas de fora de 
seu agregado humano. 

Caso nao fosse o Nordeste agucareiro, avido de mao de obra, nao 
teriamos constatado o apresamento, que foi levado a efeito para satisfazer 
as necessidades, em mao de obra, do Nordeste agucareifo, que, por meio 
dos pregos oferecidos deterrninava a maior ou menor efetivagao do apre- 
samento. 

A reciproca tambem e verdadeira. Se nao fosse o apresamento 
planaltino, nao teriamos tido a alta valia da produgao agucareira no 
Nordeste ,pois o vulto do fator ■— mao de obra ■— teria sido muito menor 
e dai a produgao ter sido tambem muito mais reduzida. Dai o grande 
merecimento do apresamento, pois ele possibilitou a produgao agucareira, 
concorrendo com importante parcela de mao de obra, portanto, concor- 
rendo com parte, nao pequena, para a existencia do Brasil. 

Com isso, o merito do bandeirismo de prea se reveste de muito maior 
importancia, na sua atuagao em terras de aquem-Tordesilhas, do que nas 
de alem-Tordesilhas. 

A concepgao de um bandeirismo epopeico, aventuroso e impulsionado 
pelo animo ardoroso e estoico de seus agentes e geralmente a mais comum 
e popular. Entrctanto esse erro grosseiro urge ser estirpado do nosso 
passado, tao pouco cuidado e esclarecido. 

O apresamento foi um fendnieno estritamente economico e determi- 
nado pela necessidade de um rendimento qualquer, para o agregado hu- 
mano planaltino. Nao ha atividade humana alguma que nao vise lucro 
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imediato. O homem, para persistir na civilizagao, tem precisao de certas 
aquisigoes, as quais so sao possiveis com uma fonte de remuneragao 
qualquer a as permitir. A fonte de remuneragao imperiosamente reque- 
rida nem sempre, pode ser escolhida pelo agente, pois, as vezes, as cir- 
cunstancias impoem uma diretriz, que tem imperiosamente de ser se- 
guida por todo um grupo humano. 

Desse raciocinio, tao claro, tao nitido, tao evidente, ve-se maravi- 
Ihosamente a diferenga entre "bandeira" e "entrada". 

Aquela, a "bandeira" — era um empreendimento economico e par- 
ticular, que, pertencendo exclusivamente ao ciclo do apresamento, tem 
em vista itm lucro imediato e imprescindivel. Ela teve lugar so no 
Planalto, (1). 

Esta, — a "entrada" — era um empreendimento economico e oficial, 
que, pertencendo exclusivamente ao ciclo das descobertas, tem em vista 
um lucro remoto e mediate. Ela teve lugar nao so no Planalto, mas nas 
colonias do Norte, tambem, pois em geral eram originadas e financiadas 
pela Governanga, que so tinha atengao para essa parte do Brasil. 

o 

(1) Outras regioes brasileiras poderiam ter tido fenorreno parecido. Apre.«merito 
como fonte excluslva. s6 se regLstra no PlanaJdo, porenv 



CAPITULO VII 

OS JESUITAS: SUA ORGANIZAQAO EM TERRAS ESPA- 
NHOLAS. 

A Companhia de Jesiis, organizagao catolica, destinada a agir em 
prol do movimento de contra-reforma, enviou seus elementos para se es- 
tabelecer na parte espanhola da America sulina. Teriam eles a inten^ao 
de formar na deserta America espanhola urn imperio, aproveitando da 
gente indigena, por eles cristianizada e civilizada? 

Parece que, a resposta e pela afirmativa, segundo as palavras bem 
significativas de Basilio de Magalhaes e das mais palidas, mas nao me- 
nos sugestivas do Prof. Taunay. No mesmo sentido se enfileira a legiao 
de historiadores, cronistas, sociologos, pensadores, etc., que nao titu- 
beiam em langar sobre os padres da Companhia, anseios imperialistas. 

Muitos que se teem ocupado do nosso passado, firmaram a crenqa, 
a meu ver exageradissima, de emprestar papel primacial ao jesuita. Po- 
de ser que, eu labore em erro, mas limito o ativo da Companhia de Jesiis 
na Historia do Brasil, pois nas paginas do passado baiano e pernambu- 
cano, "magna-pars" do Brasil dos dois primeiros seculos, o elemento 
loiolano nao teve grande destaque. 

Nao se pode porem firmar essa conclusao em relagao as colonias do 
Sul, nas quais os jesuitas aparecem logo na primeira plana, nao so como 
agentes formadores das conciencias das colonias, com os vultos imorredou- 
ros de Anchieta, ou de Nobrega, como tambem antagonistas e ini- 
migos virulentos dos colonos e estabelecidos em terras espanholas. Ai, 
esses jesuitas inimigos dos colonos manejavam contra os planaltinos as 
massas de amerindios, que eles domesticavam e com elas se opunham 
"manu militari", que fosse o apresamento realizado pelos bandeirantes. 

fistes, tangidos pela imperiosa necessidade economica, eram for?a- 
dos a usar de violencia, em suas empreitadas, que os cronistas loiolanos 
exagerada e fantasticamente coloriram de crueldade extremada. Isso foi 
causa para que fosse exacerbado o antagonismo, entre os moradores do 
Planalto e os reverendos de Sto. Inacio. Assim, estes tiveram urn papel 
pronunciado na evoluqao planaltina e foram modeladorcs de primeira 
plana na formagao de nossa gente. Foi entre os estabelecimentos jesui- 
tas, que teve lugar o ciclo economico do apresamento. Nao houvessem 
os reverendos da Companhia agido eficientemente na sua gigantesca 
obra de civilizaqao, cristianiza^ao. domcstica^ao e militarizaqao das gran- 
des massas amerindianas. trazendo ao alcance das facilidades de apresa- 



— 42 

mento possivel, gordas quantidades de mdios, antes bravios, teria sido 
impossivel o bandeirismo de prea, que e hoje decantado, como se fora 
unicamente uma epica aventura. Por ai se ve, os reverendos de Sto. Ina- 
cio, tambem, de algum modo, participaram do ciclo economico do apresa- 
mento, pois seni o trabalho titanico de amansar grandes massas de indios, 
o Planalto teria se limitado a exportar escravos bravios e selvagens, para 
o avido Nordeste. 

A historicidade desse feito, infelizmente, tem sido desvirtuada e 
deturpada, de modo complete, pelo modo exagerado e refalsado, pelo 
qual os apaixonados cronistas loiolanos teem relatado, em causa propria, 
as suas desgragas frente a hostilidade mascula do apresador. 

Estabelecidos no Paraguai castelhano, nos primordios do seculo 
XVII, os jesuitas se expandiram por sobre o territorio do Guaira, isto 
e, pelo que se interpoe entre os rios Paranapanema, Parana e Iguassii, 
ameagando, gragas a sua incontida "vis propulsiva", a transpor a crista 
da Serra do Mar, que, como um imenso obstaculo, se antepunha a expan- 
sao ate o literal de Paranagua. Os jesuitas desenvolviam uma maravilhosa 
atividade, de modo que, nao e dificil a previsao de que, logo, saturada a 
area territorial entre os rios citados, eles, fatalmente, haveriam de se ex- 
pandir pelas areas limitrofes. chegando ate as praias do Atlantic© e se 
derramando por sobre a area portuguesa da Capitania de Sao Vicente. 

Nao sei ate onde iria a celula jesuitica, assim animada de tao dina- 
mica forga expansional! Talvez ate os contrafortes da Mantiqueira, pois 
ate esse acidente montanhoso nao havia nenhum obstaculo geografico, 
do qual se valessem os vicentinos para fazerem1 "finca-pe" contra a onda 
guaranitico-jesuita, que seria avassaladora e incoerdvel. 

Foram os planaltinos que impediram esse descalabro, atacando o 
inimigo, que ficou arrazado, antes que ele tivesse forgas para desencadear 
o cataclisma que enguliria, no minimo, as margens do Paranapanema, 
bem como a orla litoranea de Paranagua. 

Eis que, aos apresadores ,o Brasil deve nao somente o seu cresci- 
mento em regioes que Tordesilhas dera a Espanha, mas tambem a de- 
fesa do quinhao portugues. 

Ve-se, por ai, como sao ingratos os apedrejadores do apresamento. 
So podem Ihes valer a ignorancia e a incultura, ainda que essas eviden- 
cias se mascarem atraz dos aureos e academicos bordados! 

 O  

A Companhia de Jesus formou o seu imperio teocrStico no Paraguai, 
mas logo a regiao se tornou pequena para conter toda a atividade dos se- 
letos e abnegados apostolos de Sto. Inacio. Entao foi decidido o alar- 
gamento territorial e a expansao catequizadora, com o que o imperio teo- 
cratico, seria dividido em provincias, com a ocupa^ao do territorio de 
Guaira, com a travessia do rio Parana e com a redugao e catequizagao 
dos indios Ibiraiaras, Carijbs, etc.. 
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Assim, o Imperio teocratico foi repartido nas seguintes provincias: 
Paraguai, Guaira, Itatines (no sul de Mato Grosso), Tape, (na 

parte leste do Rio Grande do Sul), Ucuguai (na parte oeste do Rio 
Grande do Sul) Parana, no territorio mesopotamido, entre os rios Uru- 
guai e Parana (Aurelio Porto, "Historia das Missoes Orientals do Uru- 
guai") . 

Quasi uma centena de estabelecimentos jesuiticos, se escalonavam 
pelas margens dos rios, que cortavam os territories dessas provhicias. 
Nelas haviam cerca de 1.000.000 de indios domesticados e semi-civiliza- 
dos, trabalhando comunisticamente, em beneficio dessa organizagao por- 
tentosa e ideal, uma verdadeira cidade de Deus. 

O 



CAP ITU LO VIII 

O DOMINIO ESPANHOL - CONSEQUfiNCIAS 

O d6m'mio espanhol, durante o qual, Portugal se viu privado de 
sua independencia, foi causado pelos fatos de haverem os filhos de D. 
Manuel o venturoso, se casado com principes espanhois; de nao ter a 
dinastia de Aviz podido se perpetuar em Portugal, em virtude do cara- 
ter nevropata e degenerado de D. Sebastiao, que encabegou a desas- 
trosa aventura de Alcacer-Kibir, nao tendo deixado prole, ao morrer 
nessa infausta causa africana e de ser vigente em Portugal a lei suces- 
sora, pela qual o trono nao poderia ser ocupado por mulher. 

De fato, dos filhos de D. Manuel e da infanta D. Maria de Espa- 
nha, (filha dos reis catolicos c portanto, irma de D. Isabel, a primeira 
esposa de D. Manuel; de Joana a louca, maei de Carlos V. o Imperador, 
etc.), o mais velho foi D. Joao III, que em 1521 subiu ao trono portu- 
gues, em substituigao e seu pai D. Manuel, entao falecido; D. Eduardo, 
duque de Guimaraes, cuja filha, D. Catarina se casou com o duque de 
Braganga; D. Luiz, que se casou com D. Violante Gomes ("Coimbra e 
D. Antonio Prior de Crato". Mario Brandao) e foi pai do Prior de 
Crato, D. Antonio; D. Isabel, que se casou com seu primo co-irmao Car- 
los V (filho de Joana, a louca, nascido em 1.500), o Imperador; D. Hen- 
rique, o Cardeal (nascido em 1510), que em 1578 foi chamado a reinar 
no lugar de seu sobrinho-neto D. Sebastiao, morto na desgragada bata- 
Iha de Alcacer-Kibir. 

D. Joao III (nascido em 1502), ao falecer, em 1557, tinha visto pre- 
morrer em 1554, seu filho D. Joao, casado com a infante espanhola D. 
Joana, sua prima duplamente, pois era filha da irma de seu pai e do irmao 
de sua mae. Dessa incrivel consanguinidade gerou-se D. Sebastiao, com 
todas as taras ancestrais multiplicadas, a ponto de ser ele um degenera- 
do, que inventou a aventura africana. Com a morte de D. Sebastiao nos 
areiais marroquinos. sem deixar descendentes, o seu sucessor no trono 
portugues foi seu tio-avo, o clerigo D. Henrique. £ste. ja velho e sem 
descendentes, via, angustiado, a sugar os peitos carnudos de Maria da 
Motta, a rapida aproximagao de sua morte, que trouxe para Portugal, 
um problema de dificil solugao. 

Tres eram os candidates fortes, a esperar pela heranga regia do 
Cardeal: 
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a) D. Catarina, a neta de D. Manuel, por seu pai, D. Eduardo; 
b) D. Felipe II, rei de Espanha, neto de D. Manuel por sua mae, 

a imperatriz D. Isabel, esposa de Carlos V; 
c) D. Antonio, Prior de Crato, tambcm neto de D. Manuel, por seu 

pai, D. Luiz. 
Desses tres candidates, o preferido era Felipe II, o mais rico e o 

mais poderoso, pois dispunha do ouro das areas governamentais de Ma- 
drid e o ferro dos "tercios", ja em ordem de guerra, dos exercitos espa- 
nhois, muito embora os sens direitos fossem iguais aos dos outros candi- 
dates, alem deles provirem pela via feminina. 

D. Catarina, logo abandonou a pugna, a favor do rei da Espanha, 
depois de haver recusado o Brasil. 

D. Antonio o Prior, apesar de scr acoimado de bastardo, ainda lu- 
tou, mas foi esmagado, diante de Alcantara, pelos aguerridos soldados 
de Felipe, comandados pelo famoso duque de Alba e mais tarde, pelos 
navios do Marques de Sta. Cruz. 

Livre da competi^ao dos quem tinham mais direitos, Felipe II, por 
intermedio do "quinta-coluna" —- Cristovam de Moura, comprou a fi- 
dalguia portuguesa e se fez aclamar por ela nas cortes de Thomar. 

Por isso e que Felipe II poude dizer em rela^ao a Portugal: 

Yo lo herde! Yo lo compcel Yo lo conquiste! 

Felipe II teve especial considera^ao para com Portugal, pois man- 
teve a sua soberania, apenas o ligando a Espanha, por uma especie 
de uniao pessoal, mas os sucessores desse rei semi-lusitano, reduziram o 
velho reino de Aviz a categoria de dependencia espanhola, de modo que 
Portugal, sem soberania, ficou sendo uma mera provincia administrativa, 
centralizada em Madrid. 

Como Portugal resistiu a isso, e um atestado de que a nacionali- 
dade lusa, profundamente enraizada em magnificas epopeias de um pas- 
sado brilhante, saturando a conciencia popular, depois que uma literatura 
epica ineguaiavel as enalteceu em panegiricos ditirambicos, estava per- 
feitamente cristalizada em metamorfica rijeza, a ponto de receber o do- 
minio estrangeiro, mais como uma fonja engrandecedora da alma nacio- 
nal lusitana. 

A Espanha, naturalmente nao queria abrir mao da uniao da parte 
portuguesa, mas nao e com vinagre que se atraem moscas. Uma uniao 
politica so subsiste, se e vantajosa para as partes. Ora, Portugal nao 
tinha vantagem alguma na uniao com a Espanha. Este pais, nao so nao 
proporcionava melhoria alguma, para a situa^ao portuguesa, sob qual- 
quer ponto de vista, como realizava uma constante opressao no povo lu- 
sitano, angariando, com isso, uma odiosidade que, progressivamcnte, au- 
mentava, de formas a so esperar pela oportunidade, para que o ambion- 
te. assim preparado, fosse deflagrado. 

Eis que em 1618, os Habsburgo espanhdis. em solidariedade com 
sens parentes alcmacs, entraram na guerra dos 30 anos. 
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A Franga de Richelieu entrou do lado contrario e a partida se equi- 
librava. Era a ocasiao oportuna para que Portugal se aproveitasse, ata- 
cando a Espanha pela retaguarda, com um problema visceral. 

Naturalmente incentivado pelo genio de Richelieu, praparou-se a 
conspiragao de Portugueses ilustres, como Pinto Ribeiro, Sanches de Bae- 
na, Almada e outros . £sse grupo procurou o Duque de Braganga, na 
sua soberba mansao de Vila Vi^osa, O titular portugues, como um Pe- 
tain seisccntista, alegando o bem-estar de uma comoda situagao, nao quiz 
se comprometer e timidamente preferiu ficar nas bonanzas e gosar de 
sua grande fortuna, mas sua esposa, D. Luiza de Gusman, varonilmente, 
exigiu que seu timorato esposo se puzesse a frente do movimento, que 
teve lugar em Dezembro de 1640, o qual derrubou o "gauleiter" do rei 
de Espanha, a duqueza de Mantua, e o "quisling" portugues Miguel de 
Vasconcelos, implantando, em seu lugar, a dinastia de Braganga, que se 
perpetuou em Portugal, pm mais de dois scculos e meio. 

No Brasil, a repercussau do dominio espanhol nao foi igual em to- 
das as colonias, Algumas permaneceram com um colorido mais lusitano, 
como as do Nordeste agucareiro, em mais cont'inuo e aprofundado con- 
tacto com Portugal, nao so devido as suas relagdes economicas e comer- 
ciais, como as suas relagoes culturais, psicologicas, morais, etc. envol- 
vendo consequencias sentimentais, demograficas, etnicas, politicas, ad- 
ministrativas, sociais, etc.. Outras, receberam bem o dominio espanhol, 
a esse fenomeno adatando a sua economia, como o Planalto paulista, por 
exemplo, Essa regiao colonial exercia o apresamento amcrindiano. Era 
a unica fonte de renda dos moradores planaltinos, os quais tinham a sua 
psicologia moldada em utilitarismo, que, de muito, ultrapassava qualquer 
sentimentalismo lusitanofilo, o qual, por forija, tinha que ser muito apou- 
cado. 

O Planalto, em virtude do seu isolamento, tinha os seus moradores 
ja constituidos era estirpes formadas de quatro a cinco geragoes "criou- 
las", profundamente enraizadas na terra piratiningana, nao mais comun- 
gando em lusitanidade. 

Sem ligagoes economico-comerciais com Portugal, sem riqueza c 
portanto sem poder mandar gente para a Europa, a server nas arcadas 
coimbras ou nas ruas lisboetas o espirito portugues, a regiao planaltina 
ficou relegada ao seu espirito proprio, em divorcio absolute com as as- 
pira^oes lusitanas, que agitavam o sentimentalismo do Nordeste a<;uca- 
reiro, saturado pela imigra^ao portuguesa, que fora atraida pela riqueza 
espetacular da mesma regiao privilegiada que chamara a gula economica 
dos mercadores de Amsterdam ou de Delft. Sem a forga aglutinadora 
do sentimentalismo portugues e levada por seu interesse economico em 
continuar o apresamento em terras castelhanas, que, durante o dominio 
espanhol, nao tinham fronteiras muito defendidas com as terras portu- 
guesas, os planaltinos nao rezavam pela cartilha do lusitanismo, que an- 
siava por se libertar da Espanha. Para o Planalto, o regime do dominio 
espanhol era conveniente, economicamente e nao contrariava o sentimen- 
talismo da populagao, ja fortemente "acrioulada". Assim, a regiao nao 
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Nordeste. ao norte da cidade do Salvador da Baia. 
cutir de modo diverso na regiao piratiningana a que ja tinha reboado no 
podia pender pela causa da Restauraijao portuguesa. Esta viria reper- 
Montalvao aclamou o novo rei-portugues, D. Joao IV, enquanto que, > 
gado a Baia em 15 de Fevereiro, nessa ocasiao mesmo, o Marques de 
que examinei. Estes donetam o regime da mais completa e absoluta de- 

Boi por isso que, a noticia da Restaura^ao portuguesa, tendo che- 
mesma noticia, tendo chegado ao Planalto um mes depois, so passados 18 
dias, os moradores, com ela, afinal se conformaram e, isso mesmo, pela 
intercorrencia, concomitante e, de alguma maneira casual dos varies fa- 
tores seguintes: 

a) A psicologia timorata do escolhido para expoente das aspiragdes 
e do idealismo planaltinos. Indiscutivelmente, a escolha do Planalto, 
para que fosse, levado a efeito um movimento que representasse o desejo 
regional, foi infelicissima. E' bem verdade que o campo da escolha nao 
poderia ter sido mais dilatado, pois, no sertao do rio Uruguai estava a 
quasi totalidade da gente masculina de Sao Paulo. (Aurelio Porto, 
"Histona das Missoes Orientals do Uruguai"; Taunay, "Historia Ceral 
das Bandeiras Paulistas"; Padre Carlos Teschauer, "Historia do Rio 
Grande do Sul"; Padre L. G. lager, "Invasoes bandeirantes no Rio 
Grande do Sul" ). 

b) O [ato de estar o povoado planaltino uasio de sua popuIagSd 
masculina. Nos sabemos que a bandeira paulista assinalada no sertao 
de M Borore, em raeiados de marijo de 1641, era composta de 500 a 600 
mamelucos e 4.000 tupis (Aurelio Porto, loc. cit, 171) Ora, isso era 
quase que toda a populaijao planaltina, pois 500 a 600 mamelucos repre- 
sentavam 1.500 almas, entre homens, velhos, mulheres, criangas, invali- 
dos, etc.. Tupis, seriam, entre homens, velhos. mulheres, etc., no minimo 
7 a 8.000, com que o total subiria a 8 a 10.000 almas. Ora, a populagno 
planaltina de entao teria sido de 6.000 individuos. 

Logo... 
A confirmar esse raciciocinio, temos que, a aclamagSo de D. Joao IV, 

no Planalto, foi subscrita apenas por 40 assinaturas! Enquanto isso, a 
expulsao dos jesuitas, levada a efeito no ano anterior no Planalto, foi 
subscrita por 300 assinaturas! Nao e isso eloquente e nao esta a gritar 
que, a adesao do Planalto ao Portugal dos Bragangas. foi levada a efeito 
sem que a popula^ao masculina, na sua quasi totalidade so pudesse se 
manifestar, por uma infima parcela dessa populaqao, justamcnte a mais 
ineficiente e timida? Quern nao ve que o Planalto, hesitantc, diante de 
um fato como o que vinha de ler lugar, viu sens intentos protclatorios 
burlados pela minoria dos lusitanofilos apasiguadores? Estes se apro- 
veitaram de estar a totalidade quasi da populaqao masculina de Sao Paulo 
ausente, para, em golpe de surpreza e de evidente trai^ao. fazcr com 
que o Planalto embarcasse na Rcstauraqao portuguesa. contrariando com 
interesses economicos. 

c) O fato de nao haver forte pressao reinol. contra o esquecido 
Planalto. que ja gosara a liberdade de fato. o que tornava desnecesMria 
a liberdade de dircito. 
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Isso agia sobrc o morador, nao cxigindo com premencia imperiosa 
uma a^ao no sentido de liberta^ao. O esquecimento e o abandono em 
quc se achava a pauperrima regiao planaltina nao agugava odios, nao 
criava ambientcs de opressao, nao descontentava, nao comprimia liber- 
dades, nao feria sentimentos, nao dava lugar a ansiedades, nao gerava 
rea^oes, nao originava idealismos, etc.! 

fisse estado de alma fez o Planalto inativo, abrandando mornamen- 
te arestas, adogando violencias, amortecendo impetos! 

* 
* ★ 

A conjungao dessas tres causas, determinou a continuagSo do Pla- 
nalto atrelado ao carro portugues. 

O 



CAPITULO IX 

VOLUME DO APRESAMENTO E O AguCAR. NECESSIDA- 
DES D£STE EM MAO DE OBRA. 

Firmada a industria agncola do a^ucar no Nordeste, em virtude do 
resultado da 1 .* batalha do a^ucar, estampou-se entre os moradores dessa 
magnifica regiao um problema temeroso. Sim, porque, ao se tratar de 
auferir os resultados dessa pugna, pondo em produ^ao a industria agri- 
cola nessa parte brasileira, tiveram naturalmente os dirigentes interessa- 
dos nessa produ^ao, de resolver da melhor maneira a equa^ao algebrica, 
base de toda especie de qualquer genero de vida produtor. Assim, os 
nordestinos tiveram ante si a resolugao da equaqao da produ^ao: 

Produgao — Mao de Obra -I- Terra + Capital -f Tcansporte + Consumo. 

Verificamos em outro capitulo que, o fator — terra —■, isto e, ambien- 
tes ecologicos, dava ao Nordeste uma vantagem decisiva, o mesmo sc 
pondendo dizer do fator — transporte; sendo os mais fatores, mais ou 
menos equivalentes nas regioes vicentina ou nordestina. 

O fator — mao de obra — tanto podia ser resolvido em Sao Vi- 
cente. como no Nordeste, com a variante de que ambas as regioes teriam 
podido recorrer a mao de obra africana. Quanto a mao de obra amerin- 
diana, temos que ela se efetivou gragas ao apresamento na Capitania de 
Sao Vicente. Fosse contrario o resultado da batalha do agucar, isto e, 
tivesse ela sido ganha pela capitania de Sao Vicente, em detrimento do 
Nordeste, a mao de obra amerindiana teria sido apresada no sertao. pelo 
Nordeste, entao desfavorecido e desocupado e o bandeirismo teria tido 
lugar la e nao na Capitania vicentina e nesse caso, a evolugao historica 
brasileira teria tido diretrizes completamente diferentes. 

Seja porem como for, a realidadc nos apresenta o Nordeste. tendo 
vencido a batalha do agiicar, a exigir imperiosamente mao de obra amer- 
indiana, na proporgao da produgao agucareira e dai o apresamento vi- 
centino, chamado bandeirismo paulista. fiste se realizou na razao di- 
reta das exigencias nordestinas. 

Se assim tivesse sido, para sabermos do volume mais ou menos cxato 
do apresamento. temos que preliminarmentc fi.xar o "quantum" da pro- 
dugao de agucar no Nordeste. Simonscn, na sua preciosa "Historia Eco- 
nomica do Brazil' . I, 170, nos oferece um magnifico quadro da produgao 



a^ucareira. Por ai, e dificil se firmar uma ideia segura, a respeito da 
produgao media, tao heterogeneos e variaveis sao os dados dos muitos e 
autorizados autores referidos po rSimonsen, no seu citado quadro. Em 
todo o caso, pode-se fixar que no quinhentismo a produgao nordestina 
subia a cerca de 1 milhao de arrobas anuais, para no inicio do seculo 
XVII, subir a 2 milhoes de arrobas anuais, indo ate 2 milhoes e quinhen- 
tos mil arrobas no medio seiscentismo (haja visto para o calculo de Raf- 
fard, o qual sobe a 4.200.000 arrobas para 1650). Para ser levada a 
efeito essa produgao qual teria sido a mao de obra necessaria? 

Diz Simonsen, na sua "Historia Economica do Brasil" que, cada 
escravo produzia, em media, 60 arrobas por ano. Com isso, temos que 
o Nordeste requereu os seguintes totais, quanto a mao de obra, afim 
de poder produzir aqueles totais: 

No quinhentismo   17.000 escravos, fabricando 1.020.000 ar. por ano 
No inido do sec. XVII  34.000 escravos, fabricando 2.040.000 ar. pOr ano 
No medio seiscentismo   42.000 escravo? fabricando 2.520.000 ar. por ano 

Alias, esses totais coincidem, aproximadamente, com os dados de- 
mograficos que oferecem o Padre Vieira e Caspar Dias Ferreira, ci- 
tados por Simonsen, loc. cit.. I, 207. 

Mas a esses totais empregados na produ^ao do agucar, devemos 
dar um suplemento para ocorrer ao total de escravos precisos para ou- 
tros generos de produgao e para os servigos domesticos. E, assim, te- 
mos os seguinte: 

No quinhentismo   34.000 
No inicio do sec. XVII  68.000 
Mo medio seiscentismo   84.000 

Qual seria a media da duragao dd valor do trabalho escravo, em 
anos de trabalho eficiente? Precisamos saber a duragao media de cada 
escravo, afim de que se possa fixar o "quantum" anual, que exigia o 
Nordeste em importagao de mao de obra. 

O Padre Estevam de Abreu Pereira, citado por Simonsen, loc. cit., 
pag. 157, em trabalho seiscentista de descrigao de uma fazenda de agu- 
car da Companhia de Jesus, diz que, o tempo medio para o servigo ativo 
de cada escravo. era de 5 anos (publicado no vol. 4.° dos Anais do Mu- 
seu Paulista). 

Se elevarmos isso a 10 anos, tendo em consideragao que, nem todos 
os escravos estavam empregados na esgotadora produgao do agucar, te- 
mos o seguinte quadro, a respeito das importagoes anuais em mao de 
obra pelo Nordeste. 

No quinhentismo  3.400 escravos 
No inicio do seculo XVII. . 6.800 escravos 
No medio seiscentismo  8.400 escravos 
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So de duas procedencias o Nordeste podia importar: da Africa e 
de Sao Vicente. Varnhagen calcula em muito menos a importa^ao anual 
africana. Assim, para 1637. isto e, o medio seiscentismo, cerca de 4.000 
individuos por ano. Restaria, a se emprestar certeza nesse total dado por 
Varnhagen, um "deficit" de 4.400 cabegas. 

E' precise notar que isso teria acontecido, nao se levando cm con- 
sideragao o fato de haverem os holandeses, que, no seculo XVII, na sua 
primcira metade, tiveram um tal poder naval que paralisaram o inter- 
cambio afro-americano e o trafico para as colonias portuguesas. Mas, 
se tivermos em conta esse fato indeclinavel, temos que o decorrer do seis- 
centismo, o Nordeste teria exigido 546.000 escravos, ou sejam 5.460 por 
ano. Como a importagao africana, segundo Varnhagen, se limitou em 
4.000 por ano, durante o per:odo em que a hegemonia naval flamenga 
nao exerceu a paralisagao do trafico, houve um "deficit" de 1.460 escra- 
vos que teve que ser suprido alhures. Durante o periodo da hegemonia 
naval flamenga, temos que o Nordeste teve que se abastecer alhures, nas 
suas precisoes de mao de obra, as quais orgavam por 5.460. Assim sin- 
tetizando o resultado acima, temos o seguinte quadro: 

Durante o periodo da hegemonia naval flamenga, o 
Nordeste exigiu de regioes nao-africanas  5.460 escravos por ano 

Durante o periodo do livrc trafico africano, o 
Nordeste exigiu de regides nao-africanas  1.460 escravos por ano 

Ora, onde o Nordeste poderia conseguir esses suprimentos anuais 
supra referidos? O crescimento vegetative seria uma rubrica que teria 
podido causar os aumentos necessarios para ocorrer as deficiencias em 
mao de obra. Entretanto, o escravo africano, por diversas circunstan- 
cias nao aumentava, pois a sua elevadlssima mortalidade superava a na- 
talidade. segundo todas as observagoes feitas, entre as quais a de Esch- 
wcge. O apresamento local que poderia ter sido outra fonte de supri- 
raento que fosse mitigar as precisoes bragais nordestinas, parece nao ter 
havido na regiao. Nao temos sequer uma referencia de qualquer escritor. 
A verossimilhanga e o hipotetico nos conduzem para a nao admissao de 
ter havido apresamento local. 

Havia no Nordeste a empolgante e altamente remuneradora faina 
do fabrico do agucar, que se constituia em monocultura exclusivista e eli- 
minadora de outras atividades. 

No Nordeste nunca houve antagonismo cntre moradores e jesuitas 
como aconteceu no Planalto e no Maranhao. Por que essa disparidade? 
Nao e ela significativa? Nao esta ela clamando que, nao tendo havido 
consequencia foi porque nao houve causa? Logo, o Nordeste nao pra- 
ticou o apresamento! 

Isso condiz bem com o que ensina Paulo Prado no seu magistral 
"Paulistica" que diz que bandcirismo so houve no Planalto. 
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Gragas a esses raciocinios, confirmados por ensinamentos de um 
historiador notavel como Paulo Prado, o apresamento nao existiu no 
Nordeste. 

Com isso, se conclui obrigatoriamente que o Nordeste, para satis^ 
fazer suas necessidades em mao de obra, teve que recorrer exclusiva^ 
mente ao apresamento planaltino. 

Assim, este teve que suprir a industria agricola nordestina, do se- 
guinte modo: 

Durante os 76 anos de liberdade de trafico afro-americano  1.460'/ano 
Durante os 24 anos de quase paraliza^ao do trdfico afro-americano 5.460/ ano 
Com isso, vemos que o Planalto teve que, incrementar sua industria 

de apresamento, justamente quando os nordestinos estavam impedidos 
de recorrer ao trafico afro-americano, em virtude de terem os holandeses 
impedido, com seus navios, uma navega^ao regular entre a Africa e a 
America. Coincidindo com isso, de uma forma muito significativa, te- 
nos que o apresamento avultou justamente nesse perxodo. 

Quanto ao total dos apresamentos feitos, temos que tomar por base 
o ensinamento de Simonsen — que o fazem subir a cerca de 300.000. 
Eu fago um calculo aproximado, da seguinte maneira: 

Apresamento quinhentista, a 350, por ano   35.000 escravos 
(O Nordeste possuiria entao 34.000 escravos, sendo pre- 
cisos, para serem renovados, uma importagao de 3.400 
individuos por ano, dos quais 10% leriam importados do 
Planalto). 

Apresamento no seiscentismo, no periodo de liberdade do 
trafico africano (76 anos)   110.960 escravos 

Apresamento seiscentista no periodo em que os flamengos di- 
ficultaram o trafico afro-americano   125.750escravos 

Apresamento setecentista (calculo subjetivo)   20.000escravos 

Total da exportagao de escravos amerindios   291.720 
A esse total exportado, deve-se acrescentar o total dos indios pre- 

cisos para a manutenqao da lavoura planaltina e dos demais servigos ur- 
banos e rurais do Planalto. 

Calculo que o Planalto teve os seguintes elementos apresados na sua 
populagao: 

escravos no quinhentismo  3.000 (1) 
escravos no seiscentismo . 10.000 (2) 

(1) O niimero relative ao total de escravos no quinhentismo nao deveria ser muito di- 
ferente, porque no inicio do seiscentismo a populagao total do Planalto, teria sido 
de 6.000 habitantes. No seculo anterior teria sido o total de 4.000, dos quais 3.000 
Criam sido escravos . (Ellis, tese de concurso, Boletim n. IX da Fac. de Filosofia, 
Ciencias e Letras) . 

(2) O total de escravos no seiscentismo, tambem seria bem calculado, pois a populagSo 
total planaltinat, em fins do seculo XVII, nao ia alem de 15.000. Atribuindo que. 
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Para mantcr esses totais em nivel, eu penso que, dada a naturera dos 
trabalhos a que estavam obrigados, seria necessario renova-los em cada 
vinte anos, com o que temos que seria precise um apresamento de cento e 
cincoenta escravos por ano, no quinhentismo e um de 500 escravos por 
ano no seiscentismo. Dai, temos que o Planalto teria absorvido os «e- 
guintes totais de amerindios aprcsados: 

Esse teria sido o total aproximado dos apresados, pela industxia b6- 
lica paulista. 

no quinhentismo 
no seiscentismo . 

15.000 
50.000 

Total de apresados absorvidos no Planalto .... 65.000 
Somando esse resultado aos da exporta^ao, temos 291 .720 

356.720 

desse total 1/3 fovic livrc c 2/3 escravos, ou que cada homem livrc tlveasc 2 a- 
cravos <m media, temos o total de escravos, ntingindo os 10 000. 



CAPITULO X 

A INVASAO HOLANDESA - INDIFERENQA PLANALTINA. 

Em virtude do antagonismo violento entre a Holanda e a Espanha 
nao so de fundo religiose, mas tambem politico, etnico, e economico, 
aquela nagao, enriquecida, nao podendo se utilizar das mercadorias, an- 
tes distribuidas no porto de Lisboa e em vista da fraqueza de Portugal, 
bem como da impossibilidade desta nagao em defender o que era seu, 
deliberou em Haya que, Portugal seria a regiao atacada, em suas pos- 
sessoes ultramarinas. 

Sim porque, caso os holandeses atacassem as terras espanholas, a 
metropole de Madrid haveria de desencadeiar um esforgo muito encr- 
gico, de modo que, os atacantes haveriam de encontrar dificuldades e 
impecilhos muito grandes. Caso atacassem porem as terras lusas, esse 
esforgo de defesa seria muito menor, pois a Espanha nao se encarni?aria 
tanto no seu movimento defensive e nao deixaria Portugal promover luta 
seria e eficiente, para salvaguardar o seu imperio de alem-mar. Eis co- 
mo ficou resolvido que, os holandeses iriam se opor as regioes dos Portu- 
gueses e destas foram escolhidas as mais ricas e para isso fundaram-se na 
Holanda duas Companhias particulares. Esperavam as duas Compa- 
nhias, a das Indias Orientais, fundada em 1602 e a das Indias Ociden- 
tais, fundada em 1622, aufcrir gordos lucros, nos ataque e conquista que 
iriam levar a cfeito contra regides portuguesas. De fato, calculavam os 
holandeses que, Portugal amarrado c amordagado pcla Espanha, que o 
mantinha em sujcigao, nao poderia socorrer essas regioes, que fossem 
atacadas e a Espanha, pouco interessada na manutengao do que so in- 
diretamente era seu, nao se esforgaria muito na defesa, (1). Mesmo 
porque assim, os holandeses nao atacariam as terras espanholas, embora 

(1) Foi isso que se passou, porque em 1624 a Espanha nao defendeu a Baia, que 
deveu a sua libertatao, aos coloniais, pois quando chcgou a armada de D. Fradique 
de Toledo Osorio, ja a situagao estava definida. A Armada hispanica apenas 
deferiu o golpe de misericordia nos holandeses, cambaleantes. Alias a Espa- 
nha nessa ocasiao, nao poderia realizar esfor^o digno, pois estava envolvida na 
guerra dos Trinta Anos, que, na Europa, empolgava-lhe todas as forgas. 

Em 1630, a Espanha nSo defendeu Pernambuco, ficando Mathias de Albu- 
querque revoltantemente abandonado. Em 1631, a Espanha mandou o Almirante 
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as perspetivas em relaqao ao Mexico, por exemplo, fossem muito mais 
promissoras. Essas, os espanhois defenderiam com muito mais encarni- 
(jamento, porque Ihes pcrtenciam diretamente. 

Tambera, os holandescs se abstiveram de empreender a invasao e 
a conquista das regioes luso-brasileiras, as quais nao oferecessem tantas 
perspetivas a respeito de botins Eis que, a politica aconselhou aos fla- 
mengos que nao interessassem a conquista senao do que Ihes outorgasse 
lucros grandes e imediatos, sob o ponto de vista economico. E' preciso 
lembrar que era uma Companhia particular que atacava o Brasil e nao 
era uma na^ao. Ora uma Companhia particular tem por objetivo o lu- 
cre imediato e rapido, o qual nao pode postergar. Uma nagao pode vi- 
sar um fim mediate, demorado e mdireto, porque ela nao tem que dis- 
tribuir dividendo, cousas, que faz parte das obriga^oes de uma Com- 
panhia privada, que tal era o caso das invasoes holandesas. 

Assim, nao foi sem um piano, bem orientado sob o ponto de vista 
economico que, os mercadores e guerreiros da Holanda pouparam S. 
Vicente, Rio de Janeiro, Espirito Santo, etc., concentrando seus esforgos 
na rapida conquista das regioes agucareiras. 

Era o apucar que atraia a gula [lamengal 
Nessa ocasiao o agucar estava expandindo o seu consume na Euro- 

pa. Seu prego aumentava prodigiosamente. A Europa enriquecida pelo 
comercio com o opulento Oriente, pela supressao da anquilozadora autar- 
quia feudal, com o seu poder aquisitivo elevado pelas imensas riquezas, 
que o Mexico e o Peru enviavam a Iberia, cujo nivel de vida, em cresci- 
mento, pela sua civilizagao que aumentava progressivamente, passou a 

Oquendo. Esse homem de guerras e sua imponente esquadra apenas escalou na 
ddade de Salvador e logo segulu para as AnUlhas, cuja protegao inters ssava 
muito mais a Espanha. 

Em 1655, Madrid mandou Rojas y Borja, mas com forgas dcficientes pois foi 
derrotado e morto em Mata Redonda. Depois disso. so cm 1639, Felipe IV man- 
dou. cm auxilio do Brasil. as forgas do Conde da Torre. Essas erara porem tao 
fracas e deficientes que. o fidalgo Mascarenhas nSo teve animo de tentar rcstau- 
rar Pcrnambuco. Mcsmo reforgado com a gente, que Salvador Corr ia de Sa 
Ihe havia levado, ele foi estrondosamente batido pelos flamengos c desbaratado 
abandonou a sua gente apoucada, no cabo S. Roquc. 

Como se vC, foi minimo o esforgo feito pela Espanha. era beneficio da dc- 
fesa do Brasil, contra os holandescs e da reitegragao deste na soberania lusifana. 
As expcdigS s contra os flamengos, enviadas pela Espanha, foram apenas 4. A 
primeira, isto 6 a de D. Fradique, chegou atrazada, a scgunda, a do aJmirantc 
Oquendo em 1631, foi indqua. nada tendo fcito pela restauragao. A batalha na- 
val, travada por essa frota. na qual morreu o holandds AdriSo Pater, foi um en- 
contro casual e sem a minima eficiencia, no sentido da restauragao. A terceira, 
cm 1635. resultando na dcrrota militar da Mata Redonda, com Rojas y Borja. foi 
fraquissima bem como a quarta, do Condc da Torre, a qual nada fez pela reinte- 
gragSo do dominio iberico no Nordeste. 
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consumir o agucar, de um modo cada vez maior, transformando o pro- 
duto de consumo acanhado c diminuto, em genero indispensavel. dc alto 
prego e cada vez mais largamente utilizado na alimentagao. 

Foi porisso que, os holandeses, em 1624 atacaram e tomaram a 
Baia e em 1630, conquistaram Pernambuco. 

O Brasil seiscentista se resumia nesses grupos coloniais. Ou antes, 
no literal dessas duas regioes nordestinas. O resto do Brasil-luso era 
de insignificante valor. O Espirito Santo, o Ilheus e a Paraiba do Sul 
eram capitanias que nada possuiam, que emprestasse as regibes mencio- 
nadas qualquer atrativo economico, o mesmo se poderia dizer do Rio de 
Janeiro, fundado em 1567, o qual so com o ouro, no seculo XVIII, teve 
incremento, pelo imenso enriquecimento e povoamento de seu hinterland 
antropogeografico e economico. A capitania vicentina, com o seu nu- 
cleo demografico e economico de serra-acima, tambem era minguada e 
desimportante, nao so com uma populagao resumida, mas tambem com 
um coeficiente produtor minimo. Com isso, nao se exagera, ao dizer 
que o Brasil seiscentista se restringia a parte ao norte da Baia. Foi exa- 
tamente ai que, os holandeses desferiram os seus golpes sucessivos. 

Qual seria o comportamento dos outros nucleos coloniais ibero-ame- 
ricanos, em face da agressao flamenga as partes agucareiras? 

Seria o mesmo fenomeno, que quando ha agressao em torno de um 
ramo de uma familia? Todos agiriam, no sentido de hostilizar o mais pos- 
sivel essa agressao, movimentando, para isso, todos os seus elementos 
disponiveis, mobilisando, para esse fim, todos os seus recursos. Foi isso 
que se deu? 

Era isso que seria de esperar! Entretanto nao foi o que acontcceu! 
Por que? Nao parece evidente a imperiosa necessidade, em se apurar 
a causa disso? Nao havia, entao, unidade sentimental, compreendendo 
todos os nucleos coloniais luso-brasileiros? Nao comungavam todos, nos 
mesmos ideais? Nao objetivavam os mesmos fins? Nao ansiavam todos 
a mesma meta? Nao corriam todos as mesmas diretrizes? Nao estavam 
todos os coloniais bitolados nos mesmos quadros? Nao rezavam todos 
no mesmo diapasao da lusitanidade? Nao! Os acontecimentos histori- 
cos, relatives as guerras holandesas, ai estao patenteando a negativa mais 
esplendente. Vejamos a causa. 

O Planalto vicentino-paulista, no decorrer das guerras holandesas, 
manifestou sempre uma indiferenga clamorosa pelas partes afetadas pe- 
los atacantes! 

Por que isso? £ precise que, se estabelega que, o carater do pla- 
naltino era profundamente utilitario. 

Sim, em beneficio de um objetivo economico, que importava em 
vantagem lucrativa para a sua industria e para o seu modo de vida, o 
planaltino sacrificava a sua sentimentalidade, a sua psicologia, a sua re- 
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ligiosidade, a sua lusitanidade enfim. Sabemos como o planaltino, pro- 
fundamcnte religioso. cousa que se evidencia dos testamentos dos seculos 
XVI e XVII, tendo elevado ao mais alto grau o temor reverencial, orien- 
tado no sentido de uma profunda dedicagao as cousas catolicas, sc en- 
tregou ao apresamento, enfrentando e hostilisando, com violencia, os je- 
no seu procedimento, um fim economico, que viria Ihe proporcionar lu- 
com fanatismo! 

Se o planaltino assim procedia em relagao ao seu sentimentalismo 
religioso. eu compreendo que ele tenha igualmente passado por cima de 
um sentiment© de solidariedade colonial luso-brasileiro, para objetivar, 
no seu procedimento, um fim economico, que viria Ihe proporcionar lu- 
cres e imensas vantagens. 

Eis que, as invasoes flamengas, muito longe de contrariar a economia 
planaltina, eram extraordinariamente favoraveis a ela, pois Ihe propor- 
cionavam lucros enormes e vantagens nao comuns, as quais se avultavam 
com a quase paralisa<jao do trafico de escravos da Africa. 

De fato, com as invasoes holandesas, estabeleceu-se no Atlantico 
sul a hegemonia naval batava, e esta cortou ou dificultou imensamente 
o trafico importador de mao de obra para a industria agricola a<;ucareira 
na Ba'ia e em Pernambuco. 

Se o Nordeste, nas suas precisoes de mao de obra, tinha visto a 
quase supressao de sua fonte de abastecimento na Africa, era claro que, 
tinha que se sujeitar a importar. quase que unicamente a mercadoria planal- 
tina, isto e o escravo amenndio, apresado pelos sertanistas de S. Paulo. 
Isso e tao claro e evidente que, nao so dispensa maiores esclarecimentos, 
como admira que nao tenha ainda sido entrevisto. pois infelizmente cssc 
ponto da historia economica do Brasil tem escapado a argucia dos co- 
mentadores que cristalisaram o conhecimento da evolu^ao do passado do 
pais. A explica^ao dessa lacuna, e que ate agora, os que tem cuidado da 
Historia do Brasil a tem encarado unicamente nos capitulos de Historia 
Pohtica da regiao do Norte da Baia, com abstragao da parte economica 
e das colonias do sul. O passado brasileiro tem sido encarado, como sc 
fosse o de um pais unitario, quando o deveria ser, se tendo em conta que 
o Brasil e uma Fcderagao, nao unicamente politica, mas tambem sociolo- 
gica, economica, qtc,, etc.. Teimar em nao encarar assim a Historia do 
Brasil, e errar concientemente e deixar sem solugao muitos problemas, 
entre os quais o que tratamos. 

O prof. Taunay, na sua "Historia seiscentista da villa de S. Paulo". 
II, 261, constata essa profunda indiferen^a dos planaltinos pela restaura- 
qao do Nordeste, mas nao aprofunda a causa e nao sc lembra que ja 
Euclydes da Cunha. havia dito que, a Restauragao do Nordeste fora 
obra exclusiva dos habitantcs dessa regiao Brasileira. O ensinamcnto do 
grande pensador e cscritor ficou sem eco e sem aproveitamcnto, de modo 
que, as paginas da historia do Brasil continuavam a se intoxicar com 
o erro. 
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Ve-se mesmo a indiferen^a do planaltino pela sorte do Nordestc, ao 
continuar ele no apresamento, enviando para o sul, contra Tape, Uru- 
guai, etc., expedigoes que se avultavam em centenas de brancos com mi- 
Ihares de mdios, (Padre Carlos Teschauer, "Historia do Rio Grande do 
Sul ; Taunay, "Hist. Geral das Bandeiras Paulistas"; Aurelio Porto, 
Hist, das Missoes do Uruguai") isto e toda a populagao masculina de 

S. Paulo. Esses homens poderiam estar combatendo no Nordeste! (1). 

(1) Dir-se-a que o Planalto, nao tendo con corn do para as guerras holandesas, com o 
envio de corpos armados, entretanto, teria mandado generos alimentidos. 

Se o fez foi, com absolute certeza, em minimas proporgoes, pois a produgao 
planaltina era insignlficantissima, como se ve dos documentos da pubIica?ao ofi- 
cial. A populagao do planalto, o numero apoucadissimo de ferramentas agricolas, 
na regiao, a area cultivada, etc obrigam dessa conclusao. 

Alem disso, o tranporte pela Serra de Paranapiacaba, deficilimo como era, 
teria limitado o concurso planaltino a quantias reduzidissimas de generos alimen- 
tidos. 



CAPITULO XI 

A RESTAURACAO PORTUGUESA ~ O PONTO DE VISTA 
PLANALTINO CONTRARIO AO DO NORDESTE. 

O dominio espanhol era uma humilha^ao a estirpe portuguesa. Fe- 
lipe II, de 1580 a 1598, nao sujeitou Portugal a desnivel inferior, pois 
esse Habsburgo se manteve com o soberano de Portugal, que figurava 
como uma monarquia apartada, em uniao pessoal com a Espanha, mas 
scm nexo de submissao. Os demais Felipes, porem, governaram Portu- 
gal, como uma dependencia administrativa da Espanha. A soberania 
lusa, com isso, foi suprimida e Madrid, erigida em capital iberica, no- 
meava um governador seu, em Lisboa, que passou a ser sede, apenas de 
uma provincia er-panhola, sem individualidade politica e unicamente como 
repartigao administrativa. 

6ra isso, era um convite insistente para que Portugal se rebelasse. 
Nao sao esses processes, estribados na violencia e na compressao, 

os indicados para a assimilagao de um corpo nacional qualquer. Nao e 
com vinagre que se apanham moscas! Para que haja submissao de uma 
estirpe nacional qualquer, a um governo estabelecido, e precise que, essa 
estirpe nacional se sinta bem, sob esse governo. Caso contrario, ela tende 
a se subtrair desse governo qualquer, se rebelando contra a opressao. A 
observagao do passado ensina isso! Se nao fossem as violentas perse- 
gui^oes dos Imperadores romanos, o cristianismo nao se teria espalhado 
dominador pelo mundo antigo! Se nao fosse, a violencia dos absolutis- 
tas, as ideias liberais da Revolugao Francesa, nao se alastrariam pclo 
mundo! Se nao fosse estupida compressao britanica de Lord North e 
de George III, nao teriamos tido Washington, Jefferson, Franklin, e a 
vitoriosa separa^ao das 13 colonias anglo-americanas! 

Espirito e vontade nao se acorrentam! Toda uniao nacional deve se 
cstribar na livre vontade e na conveniencia das partes! ) Uma vcz que, 
uma destas nao encontre vantagens economicas, sociais, ou psicologicas, 
na continuagao da uniao politica, nao existe forga material, que a obri- 
gue a continuar, no mesmo "statu-quo" politico. E' precise que, as par- 
tes heterogeneas de uma nagao scjam contidas pcla boa Govcrnagao 
Geral, que devera rcpartir entre elas, com a maior justeza e imparciali- 
dade, na proporgao dos valores economicos e demograficos de cada uma, 
os direitos e as obrigagoes. E' necessario. para a subsistcncia dc qualquer 
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uniao que nao haja filhotismos, injustigas e desproporgoes na distribui^ao 
de favores e de onus, as partcs! 

6ra Portugal, logo comprcendeu que, nao era da sua conveniencia 
a manuten^ao do dominio espanhol. Seu imperio colonial nao era dc- 
fendido pelos decadentes Habsburgos espanhois e assim as terras desapa- 
receriam sorvidas no turbilhao da desgraga, que a propria Espanha atraia 
sobre o mundo portugues. 

Foi facil a Richelieu, o ministro frances de Luis XIII, que havia de- 
sencadeiado a guerra dos Trinta anos, sobre o Imperio, fazer com que 
estourasse a rebeliao portuguesa, a qual deveria ser um incomodo espinho, 
cravado no flanco espanhol. na guerra contra a Franca. 

Assim, essas foram as causas mediatas e imeditas da rebeliao portu- 
guesa de Pinto Ribeiro, Almada, Sanches de Baena, etc. a qual teve lu- 
gar a 1 de Dezembro de 1640, pondo termo ao dominio espanhol em 
Portugal, cuja soberania foi restaurada, com a eleva^ao ao trono de D. 
Joao IV. ate entao Duque de Bragantja, com a deposigao da represen- 
tante do rei da Espanha, Felipe IV. a italiana duqueza de Mantua, e com 
a desfenestratjao do miseravel "quisling" Miguel de Vasconcellos. 

A Espanha, empolgada pelos sucessos e pelos desastres na guerra 
dos Trinta anos, nada poude fazer contra Portugal, alem de frouxo es- 
for^o militar, que, em 1644, Portugal, esmagou facilmente em Montijo. 

Um acontecimento politico, que tao terremoticamente alterava a si- 
tuagao, deveria, por forqa, repercutir fortemente sobre o Brasil, de modo 
a ser causa, em aquem Atlantico, de nao poucos acontecimentos. Seria 
impossivel que, no Brasil, tal fato como a Restaura^ao lusa, nao fosse ter 
o eco ribombante de um trovao! Era uma subversao politica, que modi- 
ficava a situagao das metropoles! Seria natural que, a profunda altera- 
gao sobrevinda, fosse produzir, no Brasil, uma grande repercussao de va- 
rias naturesas. 

Mas, nos sabemos que, o Brasil, sendo um todo politico, harmo- 
niosamente conjugado, era um composto de partes social, economica, psi- 
cologica, sentimental, cultural e etnicamente heterogenas, deveria receber 
essa transforma^ao, fazendo-a ccoar desigualmente em cada uma das 
suas partes. 

E' claro que, em algumas dessas partes, a modificagao politica, na 
Europa, deveria ter sido bem recebida, por consultar as suas diretrizes e 
se ajustar bem aos seus anhelos; mas em outras, tao diferentes elas eram, 
o acontecimento metropolitano contrariava a interesses, em sendo indi- 
ferente ao sentimentalismo. 

Extranhavel seria, se no Brasil, corpo politico unificado, mas de re- 
gioes social, psicologica, e economicamente desiguais, fosse refletir uni- 
formemente, ao longo de todas as suas partes diversas, a alteragao poli- 
tica, que foi a Restaura^ao lusa. 
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Assim o Nordeste brasileiro, monocultor, opulento, aristocratico, la- 
tifundario, etc., mantinha um contacto muito mais assiduo com o Reino, 
com o qual estava sempre em relagoes economicas e portanto demogra- 
ficas, etnicas, intelectuais, etc. do que o isolado Planalto, que era pauperri- 
mo, policultor, democratico, etc. e impermeabilisado ao contato luso, pela 
distancia, pelas dificuldades do meio fisico e pela ausencia absoluta de 
intercambio mercantil, como pela navegagao primitiva que era tosca c 
ineficiente. 

No Nordeste, pois, se refugiava o sentimentalismo luso e la. fatalmente 
seria bem recebida a Restauraqao politica da patria camoneana. O Nor- 
deste, por for^a, deveria ter sido muito mais portugues do que qualquer 
outra parte brasileira, mormente do que o isolado Planalto, que teria sido 
fatalmente, muito mais americanisado, pelas circunstancias que rodeia- 
vam os seus promordios. 

Seria, pois, natural que, nesse Nordeste, em que a formaqao intelec- 
tual e etnica tinham sido lusitanas, em constante e ininterrupto contato com 
a amargurada alma portuguesa, que gemia, durante sessenta anos, sob o 
jugo castelhano, a Restaura^ao lusa de 1640, tivesse a repercussao mais 
favoravel e fosse recebida com as manifestaqoes mais festivas de grande 
satisfaijao. Por isso, logo que em Salvador, na Baia, se soube das no- 
vas da Restauragao em Portugal, o Marques de Montalvao. governador 
Geral Dom Jorge de Mascarenhas promoveu, com imensa facilidade a 
aclamagao do novo rei de Portugal, o incolor e fraco Duque de Braganga 
erigido em D. Joao IV. Isso teve lugar em meiados de fevereiro de 1641 . 

Nas demais colonias luso-brasileiras a aceitagao da Restauragao tinha 
que ser muito mais dificil. Eram regioes. que tinham muito mcnos con- 
tato com Portugal, recebendo dai, muito menos influencia nas respetivas 
formagoes, que Ihes delineavam os contornos basicos. Com muito menor 
intercambio mercantil com a Europa, essas regioes nao ouviam, com ni- 
tidez os lamentos portugueses, privados da soberania, assim como nao 
auscultavam, com ansia, os movimentos que faziam vibrar as cordas dis- 
tendidas do sentimentalismo luso. 

Foi assim que. so em 15 de margo de 1641, isto e. um mes dcpois de, 
a Baia haver aceito a Restauragao portuguesa, o Rio de Janeiro e S. Vi- 
cente, tambera, aclamavam o Duque de Braganga. 

A demora ja e notavel e de causar suspeitas! 

Mas no Planalto, os acontecimentos iam se cenificar, ainda mais accn- 
tuadamente! A regiao tinha outras caracteristicas! Nao era como o 
Nordeste, em que a abundante exportagao agucareira facultava a opu- 
lencia, causa de caudalosa c permanentc infiltragao na raentalidadc e na 
sentimentalidadc locais da alma ulcerada de Portugal, pelas arcadas mo- 
nacais das universidades, pelos hvros, pelas cicncias. ou pelas artcs lis- 



~ 62 - 

boetas, e pela atmosfera pungente que envolvia toda a velha patria de 
Camdes. De fato, o envio continuo de centenas de elementos juvenis da 
aristocracia nordestina as escolas reinois, de onde tornavam, aureolados 
pelo prestigio do saber e reinolisados pelo sentimentalismo, era conse- 
quencia causada pela pujanqa economica, so conhecida pelo Nordeste 
agucareiro. 

No Planalto, se via justamentc cena contraria, pois essa regiao en- 
feudada na autarquia, no isolamento e na miseria, nao podia imitar as co- 
lonias prosperas do Nordeste. Com isso, nao Ihe era possivel lusitanisar 
a sua alma, lustrando seu intelecto. Dai, nao Ihe ser facultado ouvir os 
doridos queixumes da gente lusa, oprimida por Castela. Por conseguinte, 
no Planalto a lusitanidade era muito menos intensa e o amor, a dedica?ao 
e a submissao a causa de Portugal, tinham que ser muito menos vibrantes 
e havia motives ate para serem contrarios aos interesses economicos dos 
moradores rcgionais, 

Estes viviam unicamente do apresamento de escravos indios e isso 
se fazia em terras espanholas. Convinha aos planaltinos a continua?ao 
do dominio espanhol, porque, com ele vigente, era possivel a facil pene- 
tragao em territorio de alem-Tordesilhas. Os governantes espanhois nao 
se opunham, com muito empenho a penetragao das expedigoes planalti- 
nas, que, assim, podiara agir mais ou menos livremente. 

Ora, os planaltinos eram muito utilitaristas, sacrificando, em beneficio 
de seus objetivos economicos, ate o seu espirito de intensa religiosidade, 
o que fez com que, os planaltinos buscassem assaltar os estabelecimentos 
jesuiticos, ferindo moral e fisicamente os sacerdotes de sua propria reli- 
giao. Ora, se os planaltinos sao se detiveram ante os seus sentimentos 
religiosos, porque haveriam de se mostrar muito apegados ao espirito de 
lusitanidade? Com a Restaura^ao lusa, voltava a ser estabelecida a dua- 
lidade politica na Iberia e na America sulina e com isso as fronteiras, co- 
mo barreiras, que, por certo, iriam ser defendidas, de algum modo. Ora 
isso, por mais molemente que fosse feita a defesa espanhola das frontei- 
ras americanas, seria um obstaculo ao apresamento planaltino. 

Assim, se faz logico e transparentemente claro que, a Restaura?ao 
lusa, nao sendo propicia ao mobil cconomico dos apresadores, nao deve- 
ria encontrar ambiente favoravel entre os planaltinos utilitarios, os quais 
deveriam ter feito tudo para que, esse capitulo politico nao fosse levado 
a realizagao. 

Os fatos, registrados pela cronica dos acontecimentos planaltinos, 
confirmam admiravelmente esse raciocinio, nao se realisando a Restaura- 
<jao lusa no Planalto, sem uma resistencia, queise concretisou no movimen- 
to de Amador Bueno, o primeiro movimento nativista nas Americas, o 
qual infelizmente fracassou, por estarem os Planaltinos apresando escra- 
vos indios no Uruguai, estando a quasi totalidade deles (os cronistas da 
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Companhia de Jesus nos falam em varios milhares de componentes das 
bandeiras paulistas) empcnhados na campanha de M'Borore (1) . 

Eis como se patenteia, de modo claro e cvidente o desinteresse, que 
os planaltinos tinham pela Restaura<;ao lusa, a qual seria um sucesso que 
deveria enternecer apenas uma parte das colonias brasileiras, mas jamais 
a sua totalidade, como vimos. 

(I) A prova mais concreta, que se poderia mcndonar de estar o Planalto, esvasiado 
de seus elcmentos masculines, e que a adamacSo de D. JoSo IV ai, s6 foi subscrita 
por poucas dezenas pessoas, enquanto que a expulsSo dos jesuitas, levada a cfeito 
um ano antes, acontecimcnto de muito m nos importancia do que a RcstauracSo 
lusa. foi subscrita por 300 pessoas, (Azevedo Marques. "Apoatamentos"). 

E' que na expulsSo, em IbdO, os planaltinos. ainda cm povoado. tomavam 
parte, todos. no acontecimcnto. 

Na aclnmacSo do Braganca. os aprcsadorcs. no sert5o, a cerca de 2.000 qui- 
lometros do Planalto, tiveram que se abster, s6 a levando a cfeito os velhc»s. in- 
v.ilidos e clerigos, que haviam Hcado na regiao. 

Isso e claro como agua, s6 n3o vf quem niio quer! 
Que os planaltinos estavam na m sraa ocasiSo no sertSo. 6 o Professor Tau- 

nay quem assegura ("Hist. Gcral das Bandeiras PaulLstas"), alem do que dircm 
os cronstas da Companhia, cujos depoimentos. reunidos. sflo aprescntados por 
Aurelio Porto. "Hist, das Missoes Orienfais do llruguai", polo Padre C. Tc- 
schaucr. "Hist do Rio Grande do Sul", pelo Padre L, G. lager, "Invas6es B.hi- 
dcirantes no Rio Grande do Sul" alem de outros. 



C A P I T U L O XII 

O FIM DA HEGEMONIA FLAMENGA NO ATLANTICO 

A vitoria esmagadora das for^as navais inglesas, em 1588, sobre as 
espanholas, da Armada invencivel, de Felipe II, abateram completamen- 
te o poderio hispanico, nos mares, e, com isso, os holandeses, que se ha- 
viam enriquecido com a expulsao do elemento israelita de Portugal, em 
1495, por D. Manoel o Venturoso, tomavam um surto expansionista co- 
mercial, que Ihes deu a hegemonia naval no mundo. 

Portugal nao era inimigo da Holanda, mas a Espanha era e os odios 
entre essas duas nagbes estava atravessando um periodo de grande exa- 
cerbamento. em virtude de haver a Holanda quebrado os grilhoes que a 
prendiam a dependencia de Madrid e devido ao fato de a Holanda se 
haver enfileirado entre as nagoes que haviam abragado a Reforma, tendo 
a Espanha permanecido fanaticamente como guardia do catolicismo. 

Com esses dois motivos a Espanha, que, entao dominava Portugal, 
entrando em luta contra a Holanda, fez com que a hegemonia naval Fla- 
menga abocanhasse o imperio portugues de ultra-mar. Foi assim que, 
Portugal e mais indiretamente ainda, as suas colonias e possessoes se vi- 
ram envolvidas em uma guerra contra o poder naval batavo. 

Impossibilitados de irem a Lisboa, com seus navios buscar as especia- 
rias orientais, de que tinha necessidade o seu comercio, que de Amster- 
dam, etc. as espalhavam pela Europa consumidora, os holandeses tomaram 
a resolugao de irem ao Oriente luso, buscar essas especiarias, monopoli- 
zadas pelo entreposto de Lisboa. Assim em 1602, para esse fim, foi fun- 
dada a Companhia das Indias Orientais, a qual teve uma prosperidade 
inimaginavel. Em comego do seculo seiscentista, os holandeses celebra- 
ram com a Espanha, treguas que deveriam durar 12 anos. Na expecta- 
tiva de que, ao se findarem essas treguas em 1624, os holandeses funda- 
ram, a Companhia das Indias Ocidentais, a imagem da outra Companhia 
ja existente em condigoes de grande pujanga financeira. 

Em 1624, a Holanda desferiu seu golpe contra a colonia lusa de Sal- 
vador, na Baia e em 1630, ela insistiu, contra Pernambuco. 

Ai permaneciam os holandeses, ate que, em 1651, na Inglaterra. sob 
o dominio de Cromwell, foi decretado o famoso — ato da navegagao — 
gesto nacionalista da ditadura cromwelliana, que muito fundo feria os 
interesses maritimos holandeses, pois determinava que so poderiam tra- 
fegar, mercadorias inglesas ou coloniais inglesas que fossem transpor- 
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tadas em barcos ingleses. Isso determinou a creaqao da marinha mer- 
cante inglesa e foi um golpe tremendo contra o poderio flamengo nos ma- 
res, o qual ja vinha sendo fendo pela naturesa, que (azia com que os 
grandes rios europeus Rheno, Mosa e Escalda. levando para os respeti- 
vas desembocaduras no Zuiderzee e em Flessingen, o lodo das erosoes dos 
territorios. por eles atravessados, entupissem e aterrassem os portos 
holandeses, que assim abarrotados e sem que pudessem scr dragados nao 
podiara comportar os navios, cujas dimensoes, em tonelagem. aumenta- 
vam progressivamcnte, com o tempo. 

Foi tao rudemente atingido o pais, com o afo da nauegagao —, 
que, a guerra estalou nesse ano de 1651, entre a Inglaterra cormwelliana 
e a Holanda. Esta tendo sido derrotada navaimente, principalmente nas 
batalhas de Dover e de Texel, pelos dois almirantes ingleses Blake e 
Monk, perdeu a hegemonia maritima no Atlantico e mau grado seus gran- 
des homens de guerra Van Tromp e Van Ruyter, firmou a paz com a In- 
glaterra, em 1654. 

Dois grandes acontecimentos resultaram para Portugal, dessa guerra 
anclo-holandesa de 1651. 

a) O enfraquecimento da Holanda, dai a facilitagao da Restaura- 
^ao do Nordeste, com a expulsao dos flamengos. que ja estavam em pcs- 
sima postura, com varias derrotas pelos insurretos nordestinos e nao pu- 
deram suportar serem cortados da Europa pelos navios ingleses. 

b) O restabelecimento do trafico portugues com a Africa e das 
correntes importadoras de escravos africanos, antes impedido pela supre- 
raacia nos mares, pelas cores da Holanda. 

Do Brasil a parte, mais afetada pelo fenomeno acima mencionado, 
na sua letra a), foi o Nordeste. Mas, a guerra anglo-holandcsa, entre 
as suas consequencias capitulados na letra b), influenciou mais o Planalto. 

De fato, essa regiao luso-brasileira, antes a unica fornecedora de 
bragos para a industna-agricola nordestina, em virtude de os navios da 
Holanda impeduem a importa^ao africana, tevc que perder o monopolio 
e enfrentar a concorrencia. Assim, na contenda anglo-holandesa, o Pla- 
nalto tinha seus interesses economicos ligados a causa holandesa, enquan- 
to que. o Nordeste deveria estar pelo partido britanico. 

Teria sido, pois, um dia de luto e de tristesa, para os planaltinos, o 
resultado das batalhas navais de Dover e de Texel, nas quais os Estados 
Gcrais perderam a hegemonia nos mares. Isso veiu libertar a navega- 
<;ao portuguesa, entre as suas colonias brasileiras e a costa africana, onde 
ficava Angola, que Salvador Correia de Sa e Benevides havia reconquis- 
tado em 1648, para Portugal dos Bragamjas. 

Enquanto isso, o Nordeste agucareiro, que havia .-e insurgido con- 
tra o dominio holandes, tinha o maximo intcresse cm que os navios bri- 
tanicos causassem o maior dano nos seus inimigos e os mantivesscm cor- 
tados da Holanda, isolados em Recife, sem podcr recebcr rcforgos ou re- 
cursos, etc.. 
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De fato, guer me parecer que, o acontecimento politico da guerra an- 
glo-holandesa determinou uma situagao estrategica verdadeiramente in- 
sustentavel para os holandeses isolados da Europa. 

E bem certo que, estes, ao ser declarada a guerra anglo-holandesa, 
cstavam derrotados, pois ja tinham tido lugar as duas batalhas dos Gua- 
rarapes, mas eram derrotas, ainda que brilhantes, nao haviam determina- 
do o esmagamento decisive. 

A> insurrei^ao demorava desde 1645, sem que houvesse a elimina^So 
do intruso batavo e a consequente restaura^ao do dominio lusitano, nessa 
parte do Brasil. 

Alem disso, a propria paz de 1661, entre a Holanda e Portugal foi 
uma afirmagao de que, os insurretos so venceram esmagadoramente, ex- 
pulsando os flamengos, devido ao concurs© dos sucessos na guerra naval 
anglo-holandesa. Sim, porque os termos da paz de 1661, entre a Holan- 
da e Portugal, nao foram os que caracterizam uma vitoria portuguesa, 
sobre a Holanda, mas sim uma transa?ao, levada a efeito entre duas par- 
tes, que tratavam, nao como se fossem vencedor e vencido, mas sim co- 
mo dois paises, cujas for?as estavam intatas e podiam ser mobilisadas, 
de novo. 

Sim, so assim se pode explicax; o fato de Portugal ter comprado por 
4 milhoes de cruzados, o que os insurretos ja tinham conquistado com seu 
sangue e seu esfor^o. 

Portugal ainda conservava um certo medo de que os holandeses pu- 
dessem voltar a ocupar o Nordeste. 

Portugal nao evidenciava muita confianga em que os insurretos re- 
novassem os seus feitos, os quais, sem o concurso de uma guerra naval 
anglo-holandesa nao poderiam veneer os intrusos. Nao havia a insur- 
reigao durado nove anos, sem que uma expulsao esmagadora fosse levada 
a efeito? — Nao tinha sido precise que, para isso houvesse as hostilidades 
anglo-holandesas, as quais selaram a sorte dos flamengos intrusos? 

Eis, como se explicam a tibiesa, a transigencia e a revoltante pouca 
inteligencia dos dirigentes lusos, em comprar o que ja era seu, em 1661, 
na paz da Holanda! 

Seja porem como for, a verdade e que o Nordeste teve, na luta anglo- 
holandesa, seus interesses politicos e economicos ligados ao lado ingles, 
mesmo porque a vitoria inglesa significava, alem de tudo a liberdade da 
navegagao atlantica e portanto do trafico africano, com a aboligao do mo- 
nopolio planaltino do fornecimento de bra^os para as atividades locais 
com a reintegra?ao da livre concorrencia do brago africano. 



C A P I T U L O XIII 

A DIMINUIQAO DEMOGRAFICA DO IMPERIO JESUITICO EM 
TERRA DE ESPANHA. 

Nos sabemos a importantissima fungao jesuitica desempenhada no 
apresamento nos sens estabelecimentos. Nao foi, por certo, uma fun^ao 
consciente, em que deliberadamente, os padres teriam agido acordados 
com os agentes da atividade belico-economica do apresamento. Nada 
disso! A funcjao exercida pelos jesmtas na produgao de mao de obra 
abundante, barata e em bdas condigoes para o Nordeste agucareiro, con- 
sistiu em amansar, catequisar, civilizar, etc. grandes massas de indios, 
aprimorando a materia prima, que, apresada pelos planaltinos, iria ser 
fornecida aos produtores de a^ucar no Nordeste agucareiro. 

Eu bem sei que, os jesmtas fizeram isso muito a contra-gosto. 
Nem por isso, entretanto, deixaram de exercer uma destacada fun- 

<jao no apresamento, sem a qual este teria existido. mas teria sido em pro- 
por^oes muito menores e muito mais acanhadas, produzindo uma mao de 
obra muito mais grosseira e selvagem. De fato, os jesuitas reuniam, em 
seus estabelecimentos, milhares de amerindios, que antes, estavam dis- 
perses em imensa area. Eram eles que davam a esses rudes selvagens 
os ensinamentos da civilizaqao, do cristianismo, das condigdes higienicas, 
que permitiam uma enorme diminuK;ao da mortalidade, alem de grandes 
quantidades de alimentos, que determinavam um prodigioso aumento da 
natalidade. 

Eles, em sintese, aprimoravam de tal forma a materia prima que, o 
apresador realizava a sua fun^ao de eolheita e podia fornecer ao con- 
sumidor nordestino uma massa de produqao, infinitamente mais valiosa! 

Estabelecidos em terras espanholas, os jesuitas concentraram em seus 
estabelecimentos milhares de Indios, antes disperses por area territorial 
enorme. Bandeiras que fossem apresar indios disseminados em grandes 
extensoes geograficas, teriam tido dificuldades muito maiores e resul- 
tados muitissimo menores, os quais, talvez, nao compcnsasscm os sacri- 
ficios do apresamento. 

Nao fossem os jesuitas, o apresamento, como ciclo economico, nao 
teria tornado tanto desenvolvimento. E' possivel, mesmo provavel que, o 
fenomeno do apresamento tenha existido. mas nao com a hipertrofia por 
ele tomada, justamente na epoca em que os jesuitas se haviam estabele- 
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cido. De fato, os apresadores tiveram deante de si uma presa facilima 
de ser apanhada, alem de aprimorada, sob varios pontos de vista. E' 
claro que, eles nao se fizeram de rogados, ante tao amavel e apreciavel 
convite. 

Puzeram maos a obra e deram grande desenvolvimento a industria, 
cujas perspetivas se faziam tao promissoras, pela aijao jesuitica. 

Foi assim que, a imensa nagao -— ibiraiara —■, antes dispersa pelo 
territorio, entre os rios Iguassu, Parana e Parapanema, bem como os 
can yds, antes antropofagos, selvagens e broncos, espalhados pela crista 
da serra maritima e pelo litorai, desde Cananeia; alem dos gualachos e 
caamos, estendidos pelo Iguassu e pelo litorai catarinense, foram trazidos 
ao gremio da civiliza^ao e endoutrinados no uso dos elementos proprios 
de gente que vivia em convivio com a produgao agricola-pastoril ou in- 
dustrial. 

Com o aldeiamento e o envernizamento de tanta gente, antes assel- 
vajada e antropofoga, gragas ao conforto e a condigoes sanitarias devidas 
a melhoria na luta contra os elementos de uma naturesa gigantesca, a 
mortalidad edessa gente caiu a porcentagens incriveis. Por outro lado, 
com a produgao intensificada e grande fartura em alimentos, a natalidade 
dos amerindios, antes circunscrita a caga e pesca, que exigiam grandes 
areas para oferecer em condigbes sofriveis a alimentagao, teve um enorme 
aumento. Isso teria sido absolutamente fatal! Dai, isto e dessas duas cir- 
cunstancias apontadas, por for<;a, houve um imenso crescimento vegeta- 
tivo da populagao amerindiana, reduzida pelos padres jesuitas. 

Estes reuniram na provincia de Guaira, cerca de 200.000 indios, em 
13 redugoes, que se escalonavam pelas ribanceiras dos Tibagi, Ivai, Pa- 
ranapanema, Pirapo, Ribeira e Iguassu. 

Guaira, com uma massa de indios civilizados, reunidos em regiao, 
ja conhecida dos planaltinos e ligada a S. Paulo por distancia pequena, 
(47 dias de viagem a pe) atraves de caminho identificado e bom, como 
era o de Peabiru, nao poderia deixar de ser um excelente chamariz para 
os apresadores planaltinos. 

Estes, encontrando no mercado de mao de obra, condigoes de oferta 
e de procura, verdadeiramente excepcionais, langaram-se ao que os atraia 
com tantas messes de risonhas perspetivas. 

Ate 1632, Guaira ficou inteiramente destruida, tendo sido apresados 
milhares de amerindios. Ignoravam-se, com exatidao, os totais dos indios 
apresados no Guaira pelos planaltinos. Com a destruigao desse celeiro 
magnifico de elementos amerindianos, situados em magnificas condigoes 
de distancia do centro planaltino e subsistindo, ainda, a fome de mao de 
obra do Nordeste, os apresadores alongaram o raio de suas incursoes e 
focalisaram outra provincia do Imperio teocratico, para servir de alvo 
aos seus botes. Foi Itati, no sul do atual estado de Mato Grosso. Ai, 
os sertanistas do Planalto apresaram varias dezenas de milhares de ame- 
rindios, os quais igualmente foram exportados para o Norte. 
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Com a continuidade da situagao dessa regiao, que a obrigava a pedir 
ao Planalto mais suprimentos de bragos e tendo os mananciais destes se 
esgotado dentro de um raio de 1.000 quilometros do Planalto, no seu po- 
voado central, os apresadores tiveram que alongar o raio de sua pene- 
tragao. Porisso o apresamento teve que se desenvolver no Rio Grande 
do Sul, onde os jesuitas haviam localisado as duas provincias do Tape e 
do Uruguai. 

Aurelio Porto, em monumentais trabalhos de pesquisas e de juxta- 
posi^ao de pesquisas nos documentos paulistas, com elementos tirades de 
depoimentos dos padres loiolanos { "Historia das Missdes Oriental's do 
Uruguai ), reconstitue magistralmente o apresamento no Rio Grande do 
Sul. Este teve inicio em 1635, com a bandeira de Aracambi, a qual agiu 
em Santa Catarina, fora das organizagoes jesulticas, entre os indios go- 
nanases, ainda em selvagaria, os quais nao haviam ainda sido atingidos 
pela expansao da Companhia. 

Raposo Tavares, Fernao Dias, Francisco Bueno, Baltazar e Andre 
Fernandes, foram os apresadores no Rio Grande do Sul e chefes de 
bandeiras que destruiram as duas provincias do Tape e do Uruguai, do 
Imperio teocratico- guaranl. 

Com esses eventos, haviam-se esgotados os celeiros de indios apre- 
saveis dentro de um raio de 1.500 quilometros e enrijecia-se a resistencia 
material dos jesuitas, os quais langando mao de maior numero de armas 
de logo, reagiam, com mais eficiencia, aos assaltos do planaltinos, 
(Taunay, "Hist. Geral das aBndeiras Paulistas", II) . 

Entretanto, o Nordeste aqucareiro, ainda sem poder importar afri- 
canos, por meio do mercado de mao de obra, onde fazia imperar a pro- 
cura, oferecendo bons pregos, determinou aos planaltinos, a continua^ao 
do apresamento, mesmo enfrentando os dois obices, que dificultaram 
muito a atividade belico-economica do apresador. 

O apresamento, na sua continua<;ao, passou a ser exercido atraves 
de maiores dificuldades, unicamente enfrentadas pelos apresados planal- 
tinos, em razao dos altos pregos pagos pelo escravo amerindio pelo Nor- 
deste aqucareiro. 

Foi, assim que, os planaltinos, em face dos novos antolhos, que, para 
eles, significava o despovoamento dos territories, ao alcance facil do 
Planalto, resolveram estender, mais ainda, a sua penetratjao. 

Foi em 1640, organisada na regiao, uma imensa expedigao, que ar- 
rolou quasi toda a populagao masculina valida de S. Paulo. 

Chefiavam essa grande leva de apresamento, varias personalidadcs 
paulistas entre as quais Jeronimo Pedroso. Visava essa empreitada rea- 
lizar na Provincia mesopotanica do Parana, a mesma fumjao despovoa- 
dora levada a efeito nas quatro provincias nomeadas acima. Essa expe- 
dic;ao apresadora desamparou a vila piratiningana da sua populaqao mas- 
culina a mais qualificada. A regiao ficou entregue aos velhos, invalidos, 
criangas, mulheres, clerigos e a gente sem coragcm e animo de enfrcntar 
as intempcries e os embates rudissimos que um apresamento, cm terras 



- 70 - 

distanciadas, a 2.000 quilometros do Planalto e contra gente tao preve- 
nida, fazia antever. 

Justamente, nessa mesma ocasiao, explodia em Portugal, a conspira- 
^ao que iria por termo ao dominio espanhol. 

Era, para o Planalto uma pessima ocasiao! 
A regiao estava completamente desprevenida, sem a sua populagao 

masculina e deliberante. O que isso importava para o Planalto, pode-se 
bem imaginar, pois a regiao ficou na sua evolugao historica, a mercS do 
que deliberassem. uns poucos de apaziguadores incapazes de acompanhar 
a bandeira ao rio Uruguai e de velhos, prudentes em demasia e sem os 
ardores que so a mocidade sabe imprimir em cada um de seus atos. 

De fato, os jesuitas^nos contam que, em 1641, estavam bandeirando 
as margens do rio Uruguai, 600 homens capitaneando 4.000 tupis (Aure- 
lio Porto, loc. cit.; Taunay, "Hist. Geral das Bandeiras Paulistas". Ill). 

Ora, o Planalto, nessa ocasiao, teria uma populagao so de livres 
de 3.000 habitantes, segundo Machado de Oliveira {Rev. Int. Hist,), em 
uma popula^ao total de 6.000 (Ellis, "Meio seculo de Bandeirismo". Bo- 
letim n. IX da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras), Esses 600 
planaltinos assinalados no rio Uruguai em 1641, pelos depoimentos dos 
cronistas jesmtas, seriam 20% da populagao parcial do Planalto, mar- 
cada por Machado de Oliveira e com os tupis seriam 76% do total, que 
eu consignei, na minha tese de concurso, como sendo a populagao total 
do Planalto, compreendendo os escravos. 

Isso faz certo que em 1641, o Planalto estava vasio de sua popula- 
qao masculina. No ano anterior, isto e em 1640, o movimento da cx- 
pulsao dos jesuitas, o qual empolgou todo os animos piratininganos, reu- 
niu cerca de 300 pessoas que assinaram o ata da expulsao — E' de se 
comparar esse numero, que pode ser verificado em Azevedo Marques, 
"Apontamentos", com o que, um ano depois ficou no Planalto, aclamando 
D. J090 IV. 

E' edificante essa comparagao e por ela se ve que. o numero dos 
planaltinos, que foram ao Rio Grande do Sul e tentaram transpor o rio 
Uruguai, para continuar no exercicio da cagada humana, que era o ge- 
nero de sua atividade economica, era o duplo do que havia tornado parte 
no empolgante movimento que culminou com a expulsao dos jesuitas em 
1640. Por ai se ve bem, o grau em que estava o Planalto privado de 
sua popula^ao masculina. 

Mas, o rio Uruguai delimitou ate onde deveria atingir o apresamento. 
Na margem direita deses caudal, ja seria regiao proibida aos planal- 

tinos, porque a distancia aumentava de tal maneira que nao seria estra- 
tegicamente recomendavel uma continuagao da penetra^ao em regioes 
rnais distantes e mais bem defendidas. 

E' preceito dogmatico de que quanto mais um corpo armado qualquer 
se afasta de suas bases de operagoes, mais ele se vai enfraquecendo, ou 
em outros termos, um corpo belico qualquer perde, em eficiencia, na ra- 
zao direta em que se afasta de seu posto basico. E' por isso que, quando 
os planaltinos atingiram o rio Uruguai. a cerca de 2.000 quilometros do 
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Planalto, ja estavam, de tal maneira, eufraquecidos que, nao seria vanta- 
joso proseguir, peia tauime soma de riscos cumulados sobre a erapresa. 
Eis, porque o combate de M'Borore foi uma derrota planaltina, marcando 
indelevelmente o extremo, atingido pelo apresamento. Nao foi esse, alias, 
o maior desastre causado aos planaltinos pela derrota de M'Borore, de 
margo de 1641. Eu considero que, o maior desastre para os planaltinos 
foi a falta feita pelos apresadores, retidos nesse sul, distante de 2.000 
quilometros do Flanako, pela dura canpanha de apresamento, justamen- 
te quando a regiao, esvasiada de sua populagao, tinha a enfrentar o acon- 
tecimento de maior gravidade, em toda a sua evolu^ao historica, que foi 
a Restauragao de Portugal contra o dominio espanhol. De fato, o Pla- 
nalto, quando teve de delibcrar, sobre qual seria o seu destine, em face 
da Restauragao portuguesa, o fez tendo em conta. apenas, a vontade tro- 
pega e timorata da sua gente seiecionadamente a menos valiosa, pois era 
a que nao se havia disposto a empreender a campanha de M'Borore, que 
tanta fibra exigia dos seus agentes. Ve-se com evidencia e clareza me- 
ridiana, como o Planalto foi surpreendido por um trascendental aconteci- 
mento, da importancia mais viceral, para os seus destines e obrigado a 
resolver inadiavelmente sobre ele, por meio de uma parte diminutissima e 
seiecionadamente a menos valiosa de sua populagao. Mas, o combate 
de M'Borore marcara no Sul o limite da penetragao apresadora. A partir 
dessa data de 1641, em virtude mesmo do magno acontecimento politico 
da Restaura^ao portuguesa, os planaltinos tiveram, senao impedida ao me- 
nos dificultada, a sua penetragao em terras espanholas e estabelecimentos 
jesuiticos, na continuagao de seu ciclo economico do apresamento. 

Entretanto, continuava o Nordeste a^ucareiro a demandar bragos 
para as suas lavouras. O trafico com a Africa nao se havia restabeleci- 
do, de modo que o apresamento planaltino continuava a ser a fonte de 
abastecimento de mao de obra, para esse faminto Nordeste a^ucareiro. 
O apresamento se tornava mais dificil, embora a procura continuasse c 
os pregos ,fossem mais convidativos. 

O fenomeno politico da RestauragSo portuguesa teve um efeito ter- 
remotico no apresamento, que sofreu uma brusca freiagem, evidenciada 
na subita paralisagao que da cronica bandeiristica transparece. De fato. 
em 1642, e assinalada no sertao uma expediqao da qual fazia parte Vi- 
cente Bicudo e Luiz Dias. Essa porem deveria ter sido a bandeira que 
voltava do sul, batida em M'Borore, pois os sertanistas estacados no rio 
Uruguai, pelos jesuitas e indios do chefe Abiarvi, levaram muito tempo 
para voitar ao povoado, de modo que so em 1642, estavam todos no po- 
voado paulistanico. 

So em 1645 encontramos novos signais da avan^ada planaltina, para 
na sua faina economica do apresamento, continuar a satisfazer ao Nor- 
deste, sempre premido pelas necessidades braijais. Os planaltinos. cm 
virtude dos insucessos as margens do Uruguai, tiveram pois de mudar 
de rumo das suas erapresas de apresamento. 

Nessa epoca, o Paraguai estava convulsionado, em luta accrrima 
contra os jesuitas, movida pelo Bispo Bernardin de Cardenas. (Taunay. 
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"Hist. Geral das Bandeiras Paulistas", III, 147, citando crom'stas jesui- 
tas). Seria pois o Paraguai, a regiao alvejada pelos "raids" planaltinos! 
O Paraguai ficava a cerca de 1.000 quilometros de S. Paulo e ai os je- 
su'itas estavam em situagao angustiosa , devida ao tremendo Bispo Car- 
denas, que era um homem formidavel, inimigo encarnigado dos loiolanos, 
cerebro de "cordotieri", a servigo de uma infatigavel atividade e de uma 
descomunal energia. 

Para essa regiao, pois, se dirigiriam as atividades belico-economicas 
planaltinas, as quais represadas ao sul, pelo insucesso de M'Borore, te- 
riam buscado, no Paraguai a linha de menor resistencia. Nessa dire?ao. 
pois teriam sido orientadas as expedigoes planaltinas de 1644 em diante. 

Pedro Taques diz que Jeronimo Bueno, (irmao de Amador e de 
Francisco), morreu em 1644, no rio Paraguai. O linhagista pode ter 
acertado e eu nao tenho indicio nenhum para duvidar da sua assergao. 

Em 1645, tendo falecido no sertao o bandeirante planaltino Antonio 
Gomes Borba, foi possivel assignalar uma expedigao paulista, (Ellis,"O 
Bandeirismo Paulista e o Recuo do Merid.". 132, l.a edigao, citando "In- 
vent. e test.". XI, 347 a 370). Essa expedigao tinha por chefe Joao Men- 
des Geraldo e e provavel que, se aproveitando das dificuldades dos je- 
suitas no Paraguai, causadas pela aqao do Bispo Cardenas, tenha reali- 
zado, nessa regiao, gordos apresamentos. 

Em 1646, houve em S. Paulo uma grande bandeira, marcada em 
"Adas" V, 262 e assignalada no meu livro "O Bandeirismo Paulista e o 
Recuo do Meridiano", 133. Quando publiquei, ha vinte anos atraz, esse 
livro, eu nao podia atinar com a regiao percorrida por essas duas cxpedi- 
^oes mencionadas. Hoje penso, com seguranga, que, essas empresas 
planaltinas alvejaram o Paraguai, em vista da situagao precaria e dificil 
dos jesmtas, na regiao, acometidos pelos Bispo Cardenas, que em inicio 
de 1649, faria com que os padres da Companhia fossem expulsos. 

Em 1647 deveria ter saido do Planalto, a expedigao, que nesse ano, 
dizem os documentos espanhois (Taunay, "Hist. Geral das Bandeiras 
Paulistas", III, 167), fora derrotada pelos assaltados. Taunay, loc. cit., 
aventa que, talvez a bandeira derrotada fosse a de Jeronimo Bueno, ten- 
do Taques se equivocado no milesimo. E' possivel que, Taques tenha 
cometido esse deslise apontado por Taunay, mas a ma situagao dos je- 
smtas no Paraguai, data de 1644, segundo o proprio Taunay, e e dificil 
conceber que, isso nao tenha sido aproveitado pelos sertanistas. Como 
a data do fracasso de Jeronimo Bueno, mencionada por Taques, coin- 
cide com a da agao anti-jesuitica do Bispo Cardenas, eu suponho que. 
ao menos desta vez, o linhagista tenha acertado. 

Em 1648, entretanto, o grande Raposo Tavares, de quem nao se 
tinha noticias, desde 1636, no Rio Grande do Sul, em companhia de An- 
dre Fernandes (Ramos?), voltou a atividade no apresamento, e ainda, se 
aproveitando da postura molesta, em que estavam os jesmtas no Para- 
guai, com o Bispo Cardenas erigido em Governador, penetrou na regiao 
do Paraguai a frente de enorme bandeira apresadora. 
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O que fez essa formidavel expedi^ao de 1648, comandada pelo Mes- 
tre de Campo Raposo Tavares e Andre Fernandes, na regiao norte do 
Paraguai, na serra de Maracaju, chamado de M'botetei, e relatado pelo 
Professor Taunay, na sua "Hist. Geral das Bandeiras Paulistas", III, por 
isso me abstenho de repetir os dizeres do mestre eminente, contentando-me 
na asser^ao de que os planaltinos talaram essa regiao paraguaia e a do sul 
matogrossense, em virtude de Ihes ter sido trancada a porta do sul, nos 
insucessos que tiveram lugar nas margens do rio Uruguai. 

A epoca do predominio politico do Bispo, Fray Dom Bernardin de 
Cardenas, no Paraguai, teve termo em 1650, pois ele foi destituido, entao 
sendo nomeado em seu lugar, como governador, D. Andre de Gravitos, 
(Taunay, "Hist. Geral das Bandeiras Paulistas", III) que expulsou o 
bispo e reintegrou os jesuitas. Com esses eventos, cessou para os apresa- 
dores o filao opulento para a sua dinamica a^ao, que tinha imperiosa ne- 
cessidade de continuar a se fazer sentir, em vista da permanencia da 
situa^ao do Nordeste, sempre avido de bra^os para a sua produgao a?u- 
careira, pois o monopolio de fornecimento de mao de obra, ainda nao 
havia sido quebrado pelo restabelecimento do trafico com a Africa. So 
nesse ano, Salvador Correia de Sa e Benevides, reconquistaria Angola, 
que em 1642, havia sido tomada pelos holandeses. 

Nao se sabe o quanto tenha atingido as cifras referentes ao apresa- 
mento efetuado na regiao paraguaia. 

Sei apenas que, a presa feita foi suficiente para a manutemjao da 
exportagao para o Nordeste, sempre faminto de bragos, pois so na se- 
gunda metade do seiscentismo come^ou a decair a sua produ^ao a^uca- 
reira. 

Entretanto, apesar-de os apresadores so terem disposto de quatro 
anos para esmagar o M'Botetel, eles deixaram a regiao inteiramente ta- 
lada e destruida, pois nao era possivel realizar apresamento, sem destrui- 
?ao. 

Entao, os estabelecimentos jesuiticos, de 1644 a 1648, teriam ficado 
esmagados e inteiramente despovoados. 

Eis que, aos planaltinos se fazia imperiosa uma nova solugao, pois 
com a derrota do Bispo de Cardenas e com a reintegra^ao dos jesuitas 
no Paraguai, teria sido impossivel aos apresadores planaltinos a con- 
tinuaqao da sua aqao nessa regiao! 

Assim, em 1650, a agao do sertanistas apresadores experimcntou 
outra diretriz. Eles precisavam recorrer a outra porta, porque a do Pa- 
raguai Ihes tinha sido fechada tambem com a reintegragao dos jesuitas 
na regiao. 

Assim, os planaltinos volveram as suas atenqoes para o Sul, nova- 
mente. Talvez ai houvesse ainda algumas possibilidades. 

Sim, porque caso contrario, os planaltinos, para ocorrer a continua- 
^ao de sua atividade apresadora, afim de suprir o Nordeste de braqos, 
teriam de recorrer ao apresamento do indio selvagcm, cousa que torna- 
ria muito menos convidativo o negocio, economicamente falando. Tao 
desvantajoso seria o apresamento do indio bravio, muito mais oneroso e 
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muitissimo menos remunerador que, foi organizada, no Planalto, uma em- 
presa, destinada a penetrar na Provincia mesopotanica do Parana, ate 
a cidade argentina de Corrientes. Foi a bandeira que seguiu, capita- 
neada por quatro notaveis expoentes do apresamento, entre os quais Do- 
mingos Barbosa Calheiros. Chegou ela ate Corrientes, onde parou, em 
circunstancias ainda nao bem conhecidas. 

Com esse surto, o apresamento havia despovoado, conquistado e 
destruido, todas as organizagoes jesuiticas dentro de um raio de 1.000 
quilometros, para Sudoeste e mais de 1.500 quilometros para o Sul, havia 
destruido esmagadoramente o Imperio teocratico jesuitico-guaranl, em 
terras espanholas, arredado a ameaqa que essa poderosissima organiza- 
gao fazia cair, na sua formidavel expansao sobre o planalto luso-creoulo; e 
apresara para a sua industria do preamento mais de duas centenas de 
milhares de amerindios, os quais exportava para o Nordeste agucareiro. 

Nao fosse esse apresamento, tao ingrata, como ignorantemente tra- 
tado hoje, teriamos certamente: 

a) lira Paraguai gigantc, vindo ate aa Atliantico c comprccndendo os 4 
Estados brasileiros — do Rio Grande do Sul, |Santa Catarina, Parana, 
c S. Paulo, com o sul de Mato Grosso. 

b) O Brasil tcria sido privado diretamcnte de uma area territorial de 
1.200.000 quilometros quadrados. 

c) O Nordeste afucarciro, da Baia para o Norte, teria, sido privado de 
sua riqueza afucarcira, que seria impossivel viver por falta de brafos. 
Com ele, desapareceria o ciclo do agucar c como o Brasil vivia cx- 
clusivamente da riqueza agucareira e fadl se concluir qua! teria sido 
sua sorte e qual a sua cvolufao historica, sera, o a^ucar e por consc- 
quencia sem o apresamento! 

Com a extingao dos celeiros jesuiticos, a empresa economica da ca?a 
do indio foi golpeada rudemente. Ela, que ja havia sido prejudicada com 
a Restauragao portuguesa, talvez fosse onerada de morte, dessa vez, pois 
os estabelecimentos jesuiticos representavam para o apresamento uma 
condigao tao favoravel que este dificilmente subsistiria sem o viveiro de 
amerindios escravizaveis reunidos e amansados pelos jesuitas. 

E o fato das prov'mcias do imperio teocratico terem sido ani- 
quilados, nas proximidades do Planalto, equivalia a sua extingao para 
o apresamento economico. Este para ser eficientemente remunerador 
exigia imperiosamente que. as despesas com o apresamento fossem me- 
nores do que as receitas, apuradas com as vendas ao consumidor. Ora, 
nos celeiros jesuiticos das redugoes, os apresadores encontravam a ma- 
teria prima reunida, ja semi-manufaturada por uma civilizagao e domes- 
ticagao, levadas a efeito pelos reverendos, dentro de um raio de dis- 
tancia relativamente curto do Planalto. Destruidos os estabelecimen- 
tos jesuiticos, os apresadores tiveram que -arcar com condigoes muito 
mais onerosas na continua^ao da exploragao da sua industria. De fato. 
com o afastamento das provincias jesuiticas, os apresadores teriam de 
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recorrcr ao apresamento do indio bravio. Este, esparso em imensa area 
termoual, ainda em estado selvagem e portanto ignorando as praticas 
do trabalho agricola, seria presa muito mais dificil para os planaltinos. 

Com isso. o apresamento passou a ser muito dispendioso e dificil, ca- 
ro e ineficiente, como passou a produzir uma mercadoria muito mais gros- 
seira a exigir um trabalho suplementar evidente, o qual encareceria o 
produto. 

Felizmente, para o Brasil, nessa ocasiao, houve a Restauragao do 
Nordeste e a perda da hegemonia nos mares por parte do flamengo, com 
o que o africano poude ser introduzido em maior escala. 

Estava, em parte, resolvido o problema da mao de obra, para a in- 
dustria-agricola a^ucareira. 

E' visivel porem a influencia indireta do jesiiita na industria-agri- 
cola basica do Nordeste, atraves do raciocinio, que vai acima exposto. 

Essa solugao, porem, que importou para o Nordeste, nao poucas 
consequencias mas que resolveu o prpblema economico agucareiro, trou- 
xe para o Planalto, nao pequenos desastres economicos que determina- 
ram para a regiao, a perda da sua unica fonte de receita, bem como do 
advento sua expansao pastoril e colonizadora e da sua penetragao no ciclo 
das buscas de mananciais auriferos e de outros preciosidades. Mas isso, 
sao outros capitulos da nossa evolugao historica os quais tratarei separada- 
mente. 



CAPITULO XIV 

A EVOLUgAO PSICOLoGICA DAS POPULAgoES COLONIAIS 

fi claro que, as primeiras geragoes dos companheiros de Martim 
Afonso, em S. Vicente; de Duarte de Coelho, em Olinda; de Tome de 
Souza, em Salvador, na Baia; de Duarte da Costa e de Mem de Sa, ain- 
da em Salvador, na Baia; de Estacio de Sa, no Rio d? Janeiro, ou de 
Dom Francisco de Souza, ainda em Salvador, na Baia, ou em S. Vicente, 
tinham a alma profundamente enraizado em Portugal. Esses povoadores 
quinhentistas traziam, ao atravessar os mares, ainda quentes, a Ihes pul- 
sar vibrantes, todas aquelas lendas e tradigoes lusas, cantadas com ar- 
dor, na lira camoneana, ou nas cstrofes vigorosas de Joao de Bar- 
ros. As cronicas ditirambicas de Damiao de Goes, ou o ritnao ca- 
denciado de Sa de Miranda, ou ainda a poesia satirica de Gil Vicente, 
Ihes traziam as mentes enaltecidas e os coragoes alevantados. O fumo 
da India, os alexandrines de Camoes, relatando os quadros epicos de 
Vasco da G^ma, de Albuquerque, e de todos os herois lusos, perpassa- 
dos nos doces versos que embalavam a alma, erigando a ufania e o or- 
gulho da brilhante falange colonizadora, firmavam nas memorias da pri- 
meira geragao civilizada na nossa terra, as cenas, que ela trazia esmal- 
tadas nas retinas. Ai estavam cinematizadas as rudes e penhascosas 
serranias da Galiza e das Asturias, as alegres e atapetadas ribanceiras do 
Minho, do Douro e do suave Mondego, as rocas e os abismos das Bei- 
ras, as sombras e os valados do Traz-os-Montes, as penedias enristadas 
da Estremadura, as charnecas do morno Alentejo e as planuras tosta- 
das do fervente Algarves, em cambiantes magicos com as agulhas goti- 
cas da Batalha, as arcadas floridas dos Jeronimos; e o vulto bojudo 
da manuelina Torre de Belem, plantada na boca hiante do T^jo len- 
dario, como se fora uma caravela toda de pedra a lembrar a aventurosa 
jornada oriental, o monumental periplo henriqucano, a volta a Africa, 
como que a damar que se "mais mar houvera, la\chegara". 

Essa gente, esgalhada do ramalhudo tronco lusitano, era da mesma 
cepa, da qual sairam os homericos conquistadores do Oriente e os de- 
vassadores do "mar tenebroso". Isso os revestia da rutilante armadura da 
superioridade, aumentada em um pedestal granitico, que ainda nao ha- 
via sido abalado pelo terremoto desprestigiante de Alcacer, Kibir, e de- 
molido pelo humilhante dominio cspanhol. 

Essa gente, que plantou na virgem America, a semente fecunda da 
civilizagao era lusitana de alma! Ela transplantou para as nossas sel- 
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vas as suaves recordagoes do epico episodio de Ignez de Castro, a bra- 
vura cavalheresca dos "onzc de Inglaterra" e todo o heroismo dos Lu- 
ziadas daquelas almas Candidas dos descendentes dos batalhadores de 
Ourique, de Valdevez, ou de Aljubarrota. Ela vinha empenachada de 
sonhos e aureolada de glorias, colhidas no Promontorio de Sagres ou 
na misteriosa Taprobana! 

Depois, na segunda geragao, todo o cenario grandiose, onde se agi- 
tavam as energias desses barba^udos reinois, que se revestiam de esplen- 
dentes couragas e povoavam seus escaldantes coragoes de ideiais lusitanos 
'se transfigurou! 

Morreram encanecidos os troncudos povoadores, tragados pela eda- 
de, ou carunchados pelo clima enervante dos tropicos. 

Sucederam-lhes seus filhos: mamelucos, amestigados com os abo- 
rigenas. 

Eram os primeiros "crioulos". Espigados, magros, ossudos, tisna- 
dos pelo sol e pela raga, amongoilados, varonis de animo, bravos e so- 
brios, romanticos e crueis. Eis a segunda geragao que povou o Brasil! 

Mas esse fenomeno do povoamento nao teve identidade de linhas 
bitoladas no mesmo diapasao em todas as colonias que os metropoli- 
tanos haviam escalonado no Brasil, separadas pelas imensas distancias 
e isoladas umas das outras pelas arestosidade intransponiveis de um am- 
biente fisico inegualavel e gigantesco. 

Algumas dessas colonias se situavam no litoral, com facil acesso ao 
Reino metropolitano. Nao tinham a separar os povoadores da velha Ibe- 
ria, nenhum obstaculo geografico, senao a vastidao dos mares, vencida 
em 40 dias de navegagao. 

Outras, se situavam a muito maior distancia dessa Metropole, dela 
separada por acidentes fisicos, a Ihes barrar as comunicagoes e a as iso- 
lar no interior, ipara onde tinham ido os que nao haviam quendo viver a 
arranhar o litoral, como, ja nos seiscentos, dizia Frei Vicente do Sal- 
vador. 

Aquelas, as colonias proximas da Metropole, conseguiram uma eco- 
nomia prospera e opulenta, o que determinava nelas a manutengao de 
um contato continue, permanente e facil com o Reino metropolitano, 
que, justamente por isso, Ihes mandava. em corrente, continua, gente, in- 
tercambio, cultura, carinhos e atengoes para com filhos prosperos que 
rendiam gordas contribuigoes fiscais, etc.. 

As colonias distantes da Metropole, ficaram relegadas a miseria e 
a falta de recursos, o que as fatalizou ao isolamento mental, a ser acres- 
cido ao isolamento causado pela geografia fisica. Elas nao poderiam man- 
ter navegagao regular com a Metropole. Nao havia o que exportar, co- 
mo nao havia poder aquisitivo para importagao. Resultado nao havia in- 
tcrcambio, assim como o Reino nao podia infundir nessas colonias, assim 
fisica e economicamente isoladas, a sua cultura, as suas ideias e os sous 
sentimcntos. Essas colonias miseravcis e nada produzindo, nao tinham 



- 78 - 

poder para enviar a essa voraz Metropole europeia, grandes rendas fis- 
cais, com o que recebiam, em troca, abandono e esquecimento. 

Nao e natural, logico, evidente e conclusivo que, essas colonias, ou 
esses nucleos colonials Itenham tido diversidade de linhas evolucionais, 
nos respetivos processes de transformarem as estirpes reinois c coloniza- 
doras em "crioulas", americanizadas? 

Que essa transformagaoise deu, nao resta duvida! 
Podemos ver hoje o que se da, em S. Paulo, com o italiano, o es- 

panhol, o sirio, o germanico, o hungaro, o niponico, etc. Na primeira 
geragao, eis o estrangeiro, com suas roupas de veludo e suas almas vin- 
cadas de reminiscencias saudosas do Velho Mundo! Na segunda gera- 
gao. eis o nacional, ja assimilado a cultura do Novo Mundo! 

Estamos vendo isso! Nao ha melhor documento \que o quadro que 
fere todos os nossos sentidos. 

Alias nao foi esse mesmo fenomeno de acrioulagao assimilatoria o 
que se deu nas Treze Colonias anglo-americanas, bem como o que se 
pode estudar nas colonias hispanicas? Disso e de se concluir a diretriz 
de toda colonia. Toda emigragao definitiva produz uma assimila^ao e 
portanto acrioulagaoAlias e o que se da com cada um de nos ou 
com as nossas estirpes, pois nao ha, dentre nos, habitantes desta terra, 
quern, nao seja descendente, mais ou menos remotamente de estrangeiros. 

Todos nos sentimos particular carinho para com a terra dos nossos 
maiores! Eu sinto grande e preferencial afeigao pela Inglaterra, Portu- 
gal e Espanha, de onde vieram meus antepassados, em epocas variadas. 
Acima de tudo porem, eu sou acorrentado, em todo o meu sentimenta- 
lismo pelo torrao onde nasci e onde tenho vivido, Isso, que eu vejo, que 
eu sinto deve acontecer com todos e deve ter acontecido nos primeiros 
tempos vicentinos. 

E bem certo que, ha nucleos coloniais, em que, J pela sua respetiva 
ecologia, se da a evolugao mais pronta, mais rapida e mais firme, como 
ha colonias, em que .esse processo se realiza mais lentamente, etc. Tudo 
depende das circunstancias ecologicas, que rodeiam os nucleos coloniais! 

Assim, por exemplo, os ricos centres aqucareiros do opulento Nor- 
destc, (tao bem descrito por Gilberto Freyre), por forga, deveriam ter 
ficado presos a Portugal, por muito mais tempo, devendo neles ter in- 
fiuido muito mais, a velha Metropole reinol! Essa regiao nordestina esta- 
va bem mais proxima da Lusitania. Devido ao seu trabalho industrio- 
agricola, ela mantinha com o centro mercantil distribuidor lisboeta, um 
intercambio comercial nao pequeno, do que advinha uma influencia rei- 
nolizante muito sensivel. Da riqueza regional, fruto da economia do 
a?ucar, essa regiao podia aurir nas Universidades reinois a cultura me- 
tropolitana, etc.! Essa mesma opulencia atraia para a privilegiada re- 
giao, uma corrente imigrativa imensamente maior do que, a que, como 
rebotalho, procurava as desoladas praias vicentinas, ou os miseraveis 
valados planaltinos. Alem de tudo isso, o Nordeste, gragas a sua pu- 
janga economica, podia enviar saldos fiscais para a Metropole, que pro- 
cedia para com essa dadivosa regiao, como uma mai gentil, enquanto 
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que a regiao vicentina pesava deficitaria nos orgamentos Portugueses 
que agiam com os viccntinos, dando-lhes, em troca abandono e esque- 
cimento. 

Isso tudo, obrigava como e logico se pensar, a manutenqao de liga- 
gao com a Metropole, a qual teria sido na proporqao dessas situagdcs 
todas. 

Eis que, o Planalto "acrioulava" a sua gente povoadora, de uma 
forma muito mais rapida do que o Nordeste. 

Se os companheiros de Martim Afonso eram Portugueses, seus fi- 
Ihos ja nao o eram! Creio que, ja no fim do quinhentismo, deveriamos 
ter no Planalto, uma mentalidade elaborada no crioulismo o mais evidente. 

Com cssa serie de raciocinios, temos que, logo ao fim do quinhen- 
tismo, a atmosfera reinante no Planalto era ja absolutamente regional, 
pois os velhos companheiros de Martim Afonso, vindos em 1532, tinham 
todos morrido, seus filhos, em media ja tinham ultrapassado a velhice 
e so os seus netos ou bisnetos estavam a constituir a geraqao dirigente. 

Acontecia que a imigraqao no Planalto nao havia vindo de uma so 
vez. Com Martim Afonso em 1532, havia vindo uma onda, da qual Frei 
Caspar e Pedro Taques nos dao uma certa quantidade de nomes. De- 
pois, a imigraqao se fez de modo singular, sendo a demografia planalti- 
na acrescida de familias isoladas, gotejadas na massa geral, ja acrioula- 
da, de modo que, a assimilaqao pela atmosfera nativa, dessa massa, foi 
facilima. So no fim do seculo, aportou no Planalto uma onda imigrato- 
ria de maior vulto, foi a que consigo trouxe D. Francisco de Souza 
(Carvalho Franco". Os companheiros de D. Francisco de Souza"). 
Essa vcio muito deslusitanizada porem, pois era composta de muitos cle- 
mentos espanhois e flamengos, que logo entraram no "in breeding" ge- 
ral, se acrioulando e entrando a militar contra o elemento lusitano. 

Eu ja nao falo dos povoadores que se incorporaram a massa demo- 
grafica planaltina, vinda na Armada de Flores de Valdez, segundo en- 
sina o ja citado Carvalho Franco. Eis os Camargos! Eis os Buenos! 
Eis os Godoys! Eis os Tenorios! 

O dominio espanhol, trouxe para o Planalto nao despresiveis con- 
tingentes de espanhois, os quais vieram trazer para a mentalidade pla- 
naltina, uma decidlda influencia antagonica ao lusitanismo, que reinava 
nos outros micleos coloniais. 

Isso teria sido um importante fator para que o Planalto, logo nesse 
fim dos quinhentos se visse abandonar a esfera de atraqao lusitana e 
comecasse a constituir um microcosmo social e economicamente indepcn- 
dente e com vida propria. 

Essc fenomeno infelizmente nao tern sido vistoriado, pelos que se 
tern ocupado do/nosso passado. Duas causas contribuiram para csse Hm. 

a) O abandono a que foi relegada, de modo absoluto. a historia 
planaltina. De fato, so a historia de outras partes brasileiras tcm sido 
cvidcnciada, como se o Brasil colonial se resumisse no aqucar, no pas- 
toreio e dcpois no ouro! O Planalto tcm sido ultimamente lembrndo. 
mas apcnas no capitulo da cxpansao geografica c csta mesma errada- 
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mente atribuida as buscas metaliferas, com absolute abandono e igno- 
rancia lastimavel do apresamento, quc foi um importantissimo cido eco- 
nomico do periodo colonial do Brasil. 

b) A historia brasileira tem sido estudada, apenas como cronolo- 
gia politica, com abandono sistematico da historia economica e da his- 
toria social do pais. A prova de que esse erro se perpetua, no icstudo 
do nosso passado e que o Brasil, vem sendo encarado, como se fosse 
uma so colonia. Politicamente era uma so organizagao, mas geografi- 
ca e social e economicamente o Brasil nao era uma unidade homogenea. 
Parece que, a creagao do Governo Geral fez com que se esquecessem dos 
motivos da heterogenizagao que determinaram a divisao em Capitanias 
e que mais tarde estabeleceram a Federagao. Apesar-dessa cegueira em 
querer resumir a historia do Brasil, em mera cronica, ja se vem estabele- 
cendo uma seria reagao nesse sentido, por parte dos escritores novos, 
que vem aparecendo nesta geragao. 

Essa seriagao de raciocinios acima enunciados, e claro, nao se es- 
triba em documentagao direta, mas e ditada pela logica e pelo bom senso, 
e em abono da sua solidez ha documentagao indireta, que a confirma, 
como ha manifestagoes da sua concretizagao, 

Assim, no Planalto, o idioma portugues, se era a lingua oficial, em- 
pregada nos idocumentos oficiais e atos publicos, nao era, entretanto a 
lingua popular, pois a usada pelo povo, em todas as suas manifestagoes, 
era o guarani. Eis, assim a toponimia de Piratininga, de Jaragua, de 
Anhangabahu, ;de Anhemby, etc, 

Se a nossa conclusao acima, tirada, com logica, do raciocinio ex- 
posto, apresenta em suas linhas gerais, tais aspetos de reconstituigao 
verdadeira, deveria ter evidenciado manifestagoes e decorrencias. Sim, 
porque se uma determinada situagao teve lugar, ela deveria fatalmente te> 
produzido consequencias. Se essas consequencias nao aparecerem, e por 
que a causa nao existiu. Mas se as consequencias surgem nitidas, es- 
tao a confirmar a existencia da causa. De fato, bem analisada a histo- 
ria planaltina vamos encontrar fenomenos, que, despidos das suas vestes 
que os mascaram, mostram, com clareza terem sido as consequencias ou 
manifestagoes dessa situagao acima descrita. 

Assim, teria siao natural que, no Planalto, tivesse havido a primei 
ra manifestagao de nativismo em todo o Brasil e portanto, em toda * 
America. Nao e outra cousa o que houve em 1628, quando a grandc 
bandeira raposiana iniciou o assalto a Guaira. 

Entao, segundo os depoimentos dos jesuitas, que presenciaram o 
feito, no colorido do qual nao tinham o menor interesse,,depoimentos es- 
ses reproduzidos por Taunay, na sua "Historia Geral das Bandeiras 
Paulistas" II, conforme eu me refiro a eles, em outro capitulo deste tra- 
balho, os planaltinos mostraram um elevadissimo grau de nativismo in- 
dependente do reinolismo metropolitano, evidenciando com meridiana 
clareza que ja possuiam alma propria, ja erguida a alto indice. 



De fato, do relate do depoimento do padre Montoya, citado por 
Taunay, verifica-se: 

a) Desde 1628, estava em gestagao no Planalto, o movimen- 
to de aclamaqao de Amador Bueno, que deveria ter lugar 
em 1641, tal a semelhanqa, em suas linhas gerais, do que 

Montoya assistiu, com o que iria acontecer, em momento fna- 
dequado e improprio para os Planaltinos, 13 anos depois. 

b) Os planaltinos evidenciaram, entao um elevadissimo ex- 
poente de individualidade, completamente desligados da 
metropole, cujos signos nao estavam nas suas bandeiras, 
onde apenas apareciam estampados os signals deles planal- 
tinos. 

c) Os planaltinos revelaram, com fotografica clareza, o seu 
nenhum apego ao rei espanhol, Felipe IV. que nessa oca- 
siao era o seu soberano de direito, mas nao de fato. 

As manifestagoes de nativismo, teriam fatalmente que, aparecer nos 
demais nucleos coloniais, pois seria tambem natural que, neles se pas- 
sasse, com variantes, mais ou menos grandes, os mesmos fenomenos 
que o Planalto cenificou. Assim temos que, o micleo colonial carioca, 
em 1660, se rebelando contra Salvador Correia de Sa e Benevides, tam- 
bem revelou fase importante do que processava,,na creagao da sua alma 
propria. O Nordeste, ao se rebelar, em 1645, contra o holandes, e prin- 
cipalmente se ante-pondo a Portugal, de 1647 a 1650, que queria entre- 
gar a regiao ao batavo, revelou a sua alma propria. O Maranhao, em 
1684, com Beckmann e o proprio Planalto, outra vez, em 1708-1709 na 
guerra dos Emboabas: o Nordeste, ainda, em 1710, na guerra dos Mas- 
cates, evidenciaram estagios patentes de diferenciaqao em que estavam 
dos reinois, ante os quais eles estavam postados. 

Todos caminhavam individualmente, no sentido de estabelecer mais 
ou menos, completa desliga^ao da Metropole. Uns andavam mais de- 
pressa, outros mais devagar. Uns marchavam com mais firmeza, outros 
iam mais hesitantes. Todos porem se orientavam na mesma diregao da 
assimilagao da alma europeia, pela alma propria de cada micleo. 

Cousa admiravel, esses movimentos todos, nao eram interligados! 
Pelo contrario! No caso da guerra dos Emboabas, os colonias da Baia, 
de Pernambuco, do Rio de Janeiro; etc. formaram ao lado dos reinois, 
contra os coloniais paulistas! Nao esta isso clamando que, havia uma 
completa disparidade de "acrioutagao", entre as gentes dos divcrsos nu- 
cleos coloniais? Nao esta ^esse fato a gritar que. os elcmentos populacio- 
nais dos diversos ramos coloniais, nao estavam nos mesmos estagios de 
"acrioulaqao"? Nao esta isso a evidenciar. com meridiana clareza que, 
os paulistas;se haviam polarisado no extremo do "crioulismo" nativo. en- 
quanto que, os demais coloniais, jungidos aos reinois, se haviam coloca- 



- 82 - 

do exatamente em extreme oposto, ao lado dos metropolitanos, represen- 
tando o elemento emboaba ou forasteiro, isto e o de alem-mar? 

Durante todo o seculo seiscentista, teve lugar a evolugao progressiva 
do espiritb native planaltino. 

Formou-se um bloco rigido e compato de populaqao nativa, ainda 
mais endurecida no crioulismo, pela continuagao do isolamento geogra- 
fico, que determina os demais isolamentos, como o economico, gerando a 
autorquia, a pequena propriedade a democracia, etc.. 

As paginas luminosas da "Hist, seiscent. da Villa de S. Paulo", do 
professor Taunay, estao cheias de evidenciagoes desse espirito particula- 
rista e crioulo do planaltino, que simbiotizava esse trago psicologico, com 
o de uma altivez incrivel e de grande arrogancia. Esse trago, que pro- 
fundamente sulcava a alma planaltina, ja fora evidenciado no quinhentis- 
mo, quando aquele filho mameluco de Ramalho, afirmou, em rasgo inau- 
dito de audacia, ao ser ameagado com a Inquizigao, que com flexadas 
acabaria com essa tremenda instituigao. Esse perfil, ainda assinalava a 
alma em 1659, a edilidade municipal paulistana, respondia a Salvador 
Correia de Sa e Benevides que, se tivesse ordens de sua magestade, que 
as mandasse de Santos, mas que nao tentasse pizar no Planalto; ou quan- 
do, no fim do seculo, mandava dizer a Arthur de Sa e Menezes que, era 
excuzado ele vir a S. Paulo, pqis os paulistas sabiam muito bem se go- 
vernar. Nao transpirava outra impressao dos depoimentos dos viajantes, 
que se referiam aos planaltinos. Assim, Froger, no seu "Relation d'un 
voyage", mencionada por Basilio de Magalhaes, no "Expansao Geogra- 
phica", 169, chama os paulistas. de, "brigands de toutes Nations qui peu 
a peu y ont forme une grande Ville et une espece de Republique. .." 

Nao eram outras ideias as transpiradas da correspondencia oficial. 
Assim a carta do Governador D. Joao de Lencastre ao rei D. ,Pedro II, 
mencionada pelo mesmo Basilio de Magalhaes, loc. cit, 170, existe um 
trecho verdadeiramente precioso, pue e um espelho da psicologia planal- 
tina. E' o em que essa carta diz: 
"... sendo o fim particular deste negocio segural-a de sens mesmos mo- 
radores, pois estes tem deixado, em varias ocasioes, suspeitosa a sua fi- 
delidade, na pouca obediencia com que observam as leis de V. Mge. e 
ser gente por sua natureza absoluta e varia e a maior parte delia. crimi- 
nosa e sobretudo amantissima da liberdade. . . 

Esse espirito indisfargavel de independencia, de autonomia, de amor 
a liberdade etc., o qual e evidente de todos os^ocumentos da epoca, de- 
veria ter impressionado a Washington Luis, que no seu "Capitania de 
S. Paulo", afirmou que so no seculo do ouro, Sao Paulo, reconheceria 
a soberania portuguesa. 

Assim pois nao e de se admirar que, os paulistas tenham se revela- 
do, os campeoes do nativismo "crioulo", na guerra dos Emboabas! 

Infelizmente os planaltinos, tao, aprimorados no nativismo, como vi- 
mos, eram quantitativamente muito poucos. Talvez uns 15.000 apenas. 
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Apesar de altamente dosados daquele espirito que a pena magica 
de Dumas, o velho, ,soube instilar em D'Artagnan, ou melhor ainda, eles, 
altamente possuidos daquela divina essencia. que ungia a alma nivea de 
Bayard, o "sans peur et sans reproches", os paulistas eram poucos e 
ainda que, estribados legalmente naquele aresto real, de Afonso VI, de 
18 de marqo de 1664, que Ihes deu a propriedade das minas que desco- 
brissem, nao foram capazes de veneer a onda de reinois que invadiu as 
minas, em numero gigantesco. 

A descoberta do ouro, repercutiu de formas a alterar profundamen- 
te todo o cenario psicologico, que tanto havia impressionado Washington 
Luis, ponto de o induzir a proferir a sua notavel frase, acima citada, a 
qual sintetisa toda a psicologia planaltina. 

Com o ouro, precipitou-se sobre as minas uma onda de reinois. 
Entre as consequencias desse evento, a regiao ficou saturada de 

gente reinol, com sua mentalidade, com a sua sentimentalidade, com a 
sua formaqao social, com a sua constituigao etnica, etc. 

A avalanche reinol foi tamanha que transbordou sobre o Planalto, 
que foi invadido, tambem, por uma chusma de reinois, que infundiram 
na regiao a influencia da sua forma^ao social, do seu idioma, do seu ape- 
go a Metropole, as instituiqoes reinois, ao soberano luso, a casa bragan- 
tina, etc. 

A governanga lisboeta, nao contente com esse peso atirado aos pla- 
naltinos, mandava a governar a capitania de S. Paulo e Minas os "caes 
dc fila", como D. Rodrigo Cesar, Assumar, Caldeira Pimentel e outros. 
afim de que esses truculentos "gauleitcrs", cortassem a crista da altivez 
e da arrogancia planaltina. 

Esses homens, verdadeiros lombrozianos, implantaram no Planalto o 
regime negro do terror. Foi tao grande a inominavel persegui^ao mo- 
vida contra a regiao que, Lisboa nao trepidou em 1738 de desmembrar 
a capitania, arrancando-lhe o territorio do Rio Grande do Sul e Sta. Ca- 
tarina, que inexplicavelmente foi jungido ao Rio de Janeiro, depois de 
ter iniciado o desmembramento em 1720, com a creagao da capitania 
de Minas. Mas o piano contra o Planalto ainda nao havia, na sua tota- 
lidade, sido levado a termo, pois anos depois, a Capitania, que se havia 
agigantado ate os contra fortes andinos, foi, de novo amputada, tendo 
Ihe sido cortados os territories de Mato Grosso e de Goias, que foram 
constituir Capitanias awtonomas. Nao satisfeitos ainda os tigres reinois, 
na sua voracidade morbida, em abater a capitania planaltina. suprimiram 
a sua autonomia e a sua individualidade, adjudicando ao Rio de Janeiro 
o seu privilcgiado territorio. 

Esses golpes truculentissimos, repetidamente desferidos contra a re- 
giao que fora de Martim Afonso, modificaram a alma e os sentimcntos 
do morador planaltino, assim como Ihe metamorfosearam ,3 sua forma^ao 
social, etnica ou cconomica, alteraram a sua constituigao demografica, co- 
mo adultcraram a sua fisionomia moral c modificaram as linhas do seu 
perfil inteletual, etc. Eis o planalto mostrando delineamcntos fisicos, nio- 
rais e psicologicos intciramcntc difcrentes e raesmo opostos aos que ele 
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apresenta nos dois primeiros seculos. Podc-se pois, dizer que na vida 
evolucional do Planalto, o ouro constituia um marco, ,estabelecendo a sua 
alma como ela era antes e como ela vein a ser depois. 

Sintetizando o que ficou dito, temos que, antes da descoberta do 
ouro, o planaltino era altivo, arrogante, masculo, avido de liberdade, 
independente, ja perfeitamente acrioulado, americanizado por fortes mes- 
ti^agens, falando, mesmo, o idioma guarani; depois do ouro o planaltino 
ficou timorato, timido, subserviente, bajulador, utilitarista, cortesao, me- 
droso, rastejador, sera linha, etc.. tragos que perduram, em boa parte, ate 
hoje, quando se vem reproduzidas essas marcas no procedimento atual 
dos paulistas, em relagao aos poderosos e governantes, quaisquer que es- 
tes sejam. 



CAPITULO XV 

A EXPULSAO DOS JESUiTAS DO PLANALTO 

Logo no inicio dc S. Vicente, ainda nos tempos pre-martinafonsi- 
nos, os habitantes da regiao, levados por circunstancias varias, se dedica- 
ram, como unica atividade, que a todos os povoadores empolgava ao apre- 
samento do gentio. Ora essa atividade contrariava os principios cris- 
taos, pois tinha em vista privar da liberdade, supremo dom do direito na- 
tural, alguem feito a imagem divina. Mas os primeiros vicentinos eram 
obngados a recorrer a esse genero de vida, em face da situa^ao misera- 
vel a que uma ingrata ecologia Ihes obrigava. Por isso, eles, nao po- 
dendo contar com nenhuma outra fonte de recursos economicos, como 
acontecia com os povoadores de outras regioes mais ao norte, foram obri- 
gados, a esquecer os principios cristaos de caridade, lan(;ando-se ao 
preamento. 

Este, a principio tinha que ser diminuto. Eis que o consume da mer- 
cadoria humana amerindiana, se resumia a uma limitadissima procura, 
nos mercados de alem mar. 

O apresamento vicentino pre-martinafonsino nao podia contar com 
mercados consumidores deste lado do Atlantic©. 

So na Europa distante, nessa Lisboa de D. Joao III, a Metropole 
de colonias brasileiras, que se desigualavam no vulto e na coloragao de 
cada conjunto economico, se situava o magrissimo mercado de consumo 
dos miseros vicentinos das 3 primeiras decadas do seculo dos quinhentos. 
Mas esse mercado lisboeta minguava muito para a mercadoria amerin- 
diana, porque nele se feria concorrencia acirrada entre o escravo africa- 
no, docil, paciente, fiel e submisso, apresado a pequena distancia e o es- 
cravo asselvajado amerindiano, enviado pelos Joao Ramalho e compa- 
nheiros. 

Nao teria sido possivel acontecer outra cousa ao escravo amerin- 
diano. nessa rude concorrencia com o africano, se nSo, ser derrotado. 
De fato, a mercadoria vicentina tinha que, arcar com uma longa via- 
gem maritima, enquanto que, a africana, apresada na costa ocidcntal 
do continentc negro, suportando os "onus" de um transporte maritimo 
3 a 4 vezes menos longo, chegava ao entreposto lisboeta, cm situa(;ao dc 
poder ser vendida por pre^o muito inferior a produzida na futura capi- 
tama de Martim Afonso. 

Por isso, o apresamento. nos primordios quinhentistas. foi diminuto. 
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Depois, com a chegada dos primeiros jesuitas, estes se viram na 
contigencia de se anteporem com violencia ao apresamento. 

Agiram mal? Nao estavam eles na obrigagao de se fazerem cam- 
peoes dos principios da liberdade dos indios? Eles que se apresentavam 
na catequese, como vestais purissimas dos principios da moral cristan, 
que pregavam e dos quais se faziam apostolos abnegados e na doutrina 
dos quais, eles se erigiam em martires muitas vezes sacrificando as pro- 
prias vidas? 

Mas nao havia certa incoerencia de norma de aqao dos padres da 
Companhia, em relaqao a escravizaqao? Nao admitiam eles" a escraviza- 
?ao do africano, igualmente feito a imagem divina? Porque essa diferen- 
ga de atuagao dos jesuitas? 

Alem dessa evidente diminuiqao de autoridade moral, pois eles ob- 
servavam duas normas de proceder, diferentes e antagonicas em relagao 
a escravizagao, fazendo diferenga a respeito delas, ainda os reverendos 
padres,jesuitas tinham a arcar com o fato de eles manterem a escravidao 
em suas propriedades. Isso diminuia-lhes a autoridade! 

Com as normas de agao, anotadas em defesa dos principios da mo- 
ral cristan, embora^ssa norma de agao nao se estendesse aos africanos, 
cuja escravidao incoerentemente admitiam os jesuitas, se puzeram em an- 
tagonismo, em relagao ao que constituia genero de vida forgado dos vi- 
centino-planaltinos, 

Durante o quinhentismo, o apresamento e a agao jesuitica se ante- 
puzeram antagonicamente, mas sem violencia. E que, entao o apresamen- 
to se "fazia em pequena escala, unicamente com o fito de satisfazer as 
magras precisoes locais, como a limitada procura da industria-agricola 
agucareira do Nordeste, ainda no seu primeiro estagio de desenvolvi- 
mento. Por isso, o antagonismo, entre jesuitas e apressadores nao atin- 
gira grande acrimonia. 

Eis as palavras tepidas e moderadas do grande Nobrega ou do sua- 
ve Anchieta! A nao ser a maior rispides de frases do Padre Leonardo 
Nunes, nao se encontram grandes manifestagoes de choque entre os 
loiolanos e os preadores. 

O apresamento ainda estava em defensiva e se limitava a correr 
atraz dos selvagens que atacavam. Era os tamoios no Rio de Janeiro, 
no litoral norte-vicentino ou nos sertoes do rio Paraiba; eram os carijos 
no litoral guairenho, ou no sul Planaltino; eram os antropofagos tapuias, 
que, como Cerberos,, defendiam a penetragao expansionista de S. Paulo. 

Mas a situagao deveria se modificar, logo ao se iniciar o seculo 
XVII. O bandeirismo passou a ofensiva! Dom Francisco de Souza dis- 
ciplinou e organizou as quadrilhas de assalto de Piratininga! O dominio 
espanhol suprimiu as fronteiras hispano-lusas na America! O apresa- 
mento se avolumou, para satisfazer a procura incrementada da indus- 
tria-agricola agucareira, que crescia enormemente. Os holandeses, se- 
nhores dos mares, dificultavam o trafego com a Africa, melhorando as con- 
digoes para a mercadoria humana americana. Alem disso tudo, os je- 
suitas* logo na primeira decada dos seiscentos, haviam comegado a ca- 
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tequese no Guaira. ai levantando os seus primeiros estabelecimentos, 
dando inicio ao Imperio teocratico-guarani, que tantas consequencias 
marcou no passado. Os apresadores, cuja populagao se tinha avoluma- 
do, tendo diante de si um celeiro de mercadoria humana facil e ja semi- 
civilizada, nao hesitaram e precipitaram a sua faina economica e a sua 
voracidade avida, sobre os adensados nucleos amerindianos, reunidos e 
amansados pelos jesu0tas. 

Ante tudo isso, aumentou nuiito a virulencia do antagonismo entre 
o loiolano e o apresador planaltino.. Logo no micio do seculo XVII, os 
reverendos ergueram do lado sul do Parapanema, estabelecimentos liga- 
dos ao ccntro planaltino pela estrada de Peabini, dentro de um raio de 
900 a 1.000 quilometros. Era um perigo, o transe afrontado pelos ab- 
negados inacinos! Estavam se estabelecendo sobre a cratera de um vul- 
cao! Desafiavam a sorte! 

Seria natural que, a luta entre jesuitas e apresadores, se acirrasse 
e fosse se refletir, com negras cores, nas lamurientas e exageradas cro- 
nicas, que tanto impressionam os leigos em historia do apresamento. 

Assim os loiolanos comeqaram a se fixar no Guaira na primeira de- 
cada dos seiscentos e em agosto de 1611, houve a primeira manisfesta- 
^ao dos planaltinos contra a Companhia, a qual teve repercugao na edi- 
lidade, ate meiados de 1612, (Azevedo Marques, "Chronologia '). Tam- 
bem, em razao do dominio espanhol, os holandeses, com seus corsarios e 
a sua superioridade nos mares, vinham perturbando o trafico de escra- 
vos africanos, importados para a lavoura canavieira e industria a^ucarei- 
ra no Nordeste. 

Em virtude dessas dificuldades, o amerindio vinha sendo mais pro- 
curado e devido a essas causas, a cronica planaltina registra os varies 
empreendimentos de apresamento, tais como as bandeiras de Martim Ro- 
drigues, de Belchior Carneiro, as quais foram aos "bilreiros ", que, 
eu estou convencido, ficavam no Guaira; as de Pedro Vaz de Barros, 
de Sebastiao Preto, de Garcia Rodrigues Velho, etc., Ellis, "O Bandei- 
rismo Paulista e o Recuo do Meridiano"; Basilio de Magalhaes, Expan- 
sao Geographic a"; Taunay, "Historia Geral das Bandeiras Paulistas" I). 

Em virtude, pois, desse subito e incoercivel recrudecimento do apre- 
samento, levado a efeito, por causas, que analisei acima, se firmou tam- 
bem a hostilidade entre os planaltinos e jesuitas. 

Depois de 1612, os planaltinos continuaram na sua faina apresado- 
ra, concretisada nas bandeiras de prea de Lasaro da Costa em 1616, dc 
Antonio Pedroso de Alvarenga (que, segundo Carvalho Franco, no sen 
excelente "Bandeiras e Bandcirantes", talou o Guaira), Sebastiao Pre- 
to, Henrique da Cunha Gago, Manuel Preto e outros, (Ellis, O Ban- 
deirismo Paulista". Basilio de Magalhaes loc. cit.. Taunay "Hist. Gcral , 
1). A tregua entre Espanha e Holanda, a qual devia durar ate 1621, 
amorteceu, um pouco, o apresamento. ate que, em 1628, houve a gran- 
de bandeira raposiana, contra o Guaira, a qual pelas suas propon;6es. 
pclo dano levado a efeito, como pela enorme massa dc indios aprcsados. 
cavou um sulco profundo na historia do apresamento, como cxacerbou ao 
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paroxismo o antagonismo entre os reverendos e os paulistas. Como rea- 
<;ao ao ato de preamento, os jesuitas, no odio impotente contra os paulis- 
tas, que haviam tido a suprema audacia de afrontar o poder imenso e in- 
contrastavel da Companhia de Jesus, incrementavam as suas lamurientas 
objurgatorias contra os apresadores, veiculando para o secular future, 
uma ideia erronea e altamente exagerada do que era o apresamento, ao 
mesmo tempo que, enviaram a Roma, o padre Francisco Dias Tano, que, 
na impossibilidade de se queixar ao Bispo, ia levar o eco das lamurias 
inacianas aos pes do Santo Padre. Afim de que os dirigentes, de entao 
e a posteridade pudesse ajuizar do que tinha sido a furia bandeirante, 
no assalto ao Guaira, os padres Justo Mansilla van Siirk e Simao 
Mazzetta escreveram o famoso "Relacion de los Agrabios", que era um 
relate, naturalmente visto pela parte ofendida e portanto altamente exa- 
gerado e desvirtuado, segundo a parcialidade jesuita, dos acontecimen- 
tos de 1628-29. O padre Diaz Taiio obtivera do Papa, uma bula de 
excomunhao contra os apresadores planaltinos, que haviam, no dizer 
dos jesuitas, cometido tantas tropelias no sublime celeiro jesuitico — 
guarani do Guaira. 

Os planaltinos eram fanaticamente catolicos e so quem tiver tido 
contato assiduo com os testamentos paulistas dos tres primeiros seculos, 
pode fazer ideia de como era entranhado o culto religiose do catolicis- 
mo entre os moradores da regiao planaltina. Mas esse trago profundo na 
psicologia e na sentimentalidade dessa gente nao ia ao ponto de sacrifi- 
car o interesse economico regional. Por maior que fosse a religiosidade 
desses planaltinos, entretanto. entre eles, primava o interesse utilitario. 

Seria um trago israelista, primando na alma do paulista, o qual dava 
razao as objurgatorias, langadas, contra eles, pelo padre Montoya, (Tau- 
nay, "Hist. Geral das Bandeiras Paulistas" II)? Entretanto, e de se no- 
tar que, o paulista ate hoje evidencia, com nitidez, esse trago, que faz com 
que um idealista sincere se sinta isolado no meio farisaico de utilitaristas. 
E de se observar, porem, que, se os paulistas de velha estirpe se mostram 
servos do bezerro de ouro, sacrificando o seu idealismo, em holocausto 
ao utilitarismo, os imigrantes recentes ou filhos e netos desses imigran- 
tes, tambem se estremam em bitolar suas normas de proceder pelo mate- 
rialismo mais utilitario, com sacrificio mais absolute do idealismo. Em 
sintese, nao sao so os paulistas da velha estirpe, os que se esquecem da 
sabia norma de que nao e so de pao que vive o homem. 

Sao os de nomes exoticos os que mais se evidenciam no lavalismo 
rasteiro, que pode ser a mais prudente norma de a<jao, mas nao e a mais 
bonita. fi o que estamos vendo! 

 o  

O suceso da missao a Roma do padre Taho, visava atirar sobre os 
planaltinos, a bula de excomunhao, ante a qual, os jesuitas esperavam 
que cessasse a voracidade preadora. Essa bula, deveria exercer o efeito 
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coci inizante no aprcsamento, devendo amorfinar o animo ardego do 
bandeirame, fazendo-o socegar, nas suas drasticas incursoes. 

Os reverendos loiolanos calcularam mal o efeito da arma espiritual, 
que o padre Tano havia forjado, com tenacidade e esforgo, e iria ser 
brandida contra os apresadores. Dez anos levara o padre Tano, lutan- 
do para obter essa bula, movimentando, em herculeo esforgo, as enferru- 
jadas engrenagens da corte pontificia, tais eram as esperangas que os ati- 
lados jesuitas depositavam no espirito religioso moldavel do paulista, 
Alias, para sermos justos, devemos dizer que, os padres nao tinham cal- 
culado mal, pois de acordo com a logica, os paulistas deveriam se ter in- 
timidado e subido a ladeira ingreme e arestosa de uma Canossa de um 
arrependimento, turvado pela penitencia amarga, semelhante do proceder 
do imperador Henrique IV, aos pes de Gregorio. 

Os reverendos haviam raciocinado de acordo com as normas gerais, 
mas nao haviam pensado que. o apresamento era um ciclo economico 
incoercivel, que nao se poderia deter ante uma arma espiritual, que ha- 
via perdido a sua ponta agugada, nos tempos modernos e que nao teria 
forgas contra os paulistas, que eram pessoaS fora da normalidade, e se 
haviam mostrado sempre imbuidos de tal utilitarismo. 

Assim, quando em 1640, o padre Dias Tano surgiu em S. Paulo, 
com a bula, esta teve um efeito exatamente oposto ao esperado, no ani- 
mo dos paulistas. Estes reagiram com violencia, em vez de se acomodar 
com facilidade, ante a energia do remedio, trazido pelo padre Tano. 

Foi em margo de 1640, que, os planaltinos, levados ao auge, no seu 
antagonismo, contra os padres os expulsaram do Planalto, depois de mi- 
aiicias, que nos sao relatadas pelas cronicas. 

Nao nos interessam essas minucias, relatadas pelas cronicas, mas 
quem quizer se emiscuir com elas, podera as encontrar em Azevedo Mar- 
ques, [" Chronologia" ). Apenas nos preocupa o antagonismo, mais ou me- 
nos, virulento entre a Companhia de Jesus e os apresadores. 

Mas £ interessante comparar a situagao da Companhia de Jesus, nos 
diversos mickos coloniais brasileiros. 

No Planalto tiveram que atravessar quatro periodos, no concernen- 
te as suas relagdes com os moradores: 

a) De 1549 a 1610 — Antagonismo moderado. 
b) De 1610 a 1653 — Antagonismo violentissimo. 
c) De 1653 a 1700 — Indiferenga hostil e cordial. 
d) De 1700 em deante — Indifercnga amistosa e cordial. 

Por que essas fases? Por que o termomctro das relagoes entre je- 
suitas e planaltinos sofria as alternancias de altos e baixos tao acentua- 
dos? fi facil se corapreender essas diferengas. uma vez que se tenha sa- 
bido que o pomo da discordia, entre os dois grupos era exclusivamente o 
apresamento do indio. Na proporgao em que este se acentuava ou amai- 
nava, o antagonismo entre paulistas e jesuitas se fazia mais ou mcnos 
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virulento. Eis que, a principio o antagonismo, embora notorio foi mo- 
derado e acalmado, mas a partir de 1610, a luta se acirrou de tal modo 
que os reverendos foram expulsos da regiao planaltina, acomodando-se 
a essa situa^ao de indesejaveis no Planalto, ate 1653. Entao eles foram 
readmitidos e reintegrados em seus bens. E que os planaltinos haviam, 
senao abandonado o apresamento, ao menos, dado folga aos estabeleci- 
mentos jesuitas, que puderam com calma e socego executar o seu mister 
de abnegados catequisadores do selvagem amerindiano. Havia decaMo a 
procura de bragos para a diminuida lavoura agucareira no Nordeste e 
esse fato, repercutindo no Planalto, causou entre as suas consequencias, 
a quase paralisa?ao do apresamento. Dai a mudangas da situagao dos je- 
suitas na regiao, onde foram readmitidos em 1653, (Azevedo Marques, 
"Chronologia"; Taunay, "Hist. Seise, da Villa de S. Paulo"). 

Nos demais nucleos colonials do Brasil, a situagao entre colonos e 
inacinos, nao teve essas contingencias, e foram muito mais cordials. 

No Nordeste, por exemplo, onde se concentrava quasi toda a faina 
economica e colonizadora do Brasil, a situagao da Companhia de Jesus, 
sempre foi de grande cordialidade com os colonos. Nem uma so nuvem 
perturbou essa calmaria, que reinou durante tres seculos da era colonial. 
Eu atribuo a isso a tendencia de, ao se escrever a Historia do Brasil, se 
exagerar a atuagao jesultica. E que durante muito tempo o Brasil foi o 
Nordeste agucareiro e ao se escrever a Historia do Brasil, e costume en- 
crustado se fazer unicamente a Historia do Nordeste, como se o resto 
nao fosse Brasil. fi costume desses homens, que cuidam do passado, so 
se referirem ao Nordeste, as guerras holandesas, o pastoreio, etc., omi- 
tindo a historia do Planalto ou a do Maranhao, etc. Quando, por Ventu- 
ra, escrevem sobre essas regioes, o fazem como se elas tivessem identica 
coloragao de capitulos, com a mesma formagao social, etnica, ou psicolo- 
gica e como se nao importasse a completamente diversa orientagao econo- 
mica, ja nao falando nas diferen^as demograficas, etc. 

Naturalmente, nas paginas do passado desse Nordeste, nao tendo o 
sabor amargo de um antagonismo anti-jesulta, a Historia do Brasil, como 
vem sendo escrita, nao reflete as cores escuras da roupeta, que se proje- 
ta na Historia do Brasil em contornos gigantescos. E por isso, que o nor- 
destino Capistrano de Abreu, que nao viveu a tempo de compreender que 
o apresamento planaltino foi um ciclo economico, nao encarou o feno- 
meno com olhos muito bonancosos e afirmou que, nao se poderia escrever 
a Historia do Brasil, sem ter sido escrita previamente a Historia da Com- 
panhia de Jesus, fi que o nordestino Capistrano, nao tinha nas paginas 
do passado da sua regiao a impregnagao das sombras de um antago- 
nismo virulento entre os reverendos inacianos e os moradores. 

Isso nao quer dizer que eu nao tribute a memoria do meu velho 
amigo e mestre Capistrano de Abreu, a homenagem a mais reverencio- 
sa e toda ungida de rcspeito e de admiragao, engrinaldada pelo culto e 
pela saudade. 
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Mas era natural que, o hirsute Capistrano, cuja bonhomia o fazia 
dos melhores coragdes que hei conhecido, e cuja cultura imensa se unia 
bem sincronizada, com uma agudesa de visao admiravel, nao tivesse ao 
perpassar pelas paginas da nossa formagao, sentido o agri-doce de um 
sabor esquisito, que imbue todo o contato com a Companhia de Jesus. 

E a falta de antagonismo entre jesuitas e colonos, no Nordeste, em 
que. entao, nos dois primeiros seculos, se resumia o Brasil, nao esta gri- 
tando uma conclusao de trancendental importancia? 

"Na ha [urno sem [ogo . diz a sabedoria popular, consagrando o 
aforisma cientifico que atirroa que nao ha consequencia, sem causa, (1). 

Aplicando esse sabio brocardo a Histona do Brasil, temos que no 
Nordeste a situa^ao entre jesuitas e moradores, toi sempre cordial. Isso 
quer dizer que nao ha a menor nuvem de lumo perturbando a situa^ao 
dos jesuitas na regiao. E evidente que essa falta de fumo, foi motivada 
por uma falta de logo, que na hipotese seria ausencia do pomo de dis- 
cordia entre jesuitas e colonos, isto e estes nao perturbavam os amerm- 
dios com um apresamento qualquer. Alias essa falta, de os nordestinos 
recorrerem ao preamento e bem verosimil, porquanto eles tendo uma 
ocupagao muito lucrativa, que os absorvia empolgantemente, nao iriam a 
deixar, para realizar uma ocupaqao, muito menos lucrativa, de prear in- 
dios, cousa que poderia ser realizada por outrem, como o foi pelos pau- 
listas, que nao estavam cngolfados em ocupagao lucrativa alguma. 

A virulencia do antagonismo entre jesuitas e planaltinos, foi tama- 
nha que, os padres, em meiados de 1640, foram expulsos do Planalto. 
Logo no mesmo ano, no mes de dezembro, era feita a restaura<iao portu- 
guesa, subtraindo do dominio espanhol nao so a metropole portuguesa 
mas tambem as colonias lusas, que tiveram entao uma barreira frontei- 
riga a as separar das regioes espanholas na America. 

Em 1643, o rei portugues, aclamado no Planalto em 3 de abril de 
1641, ordenava por um alvara imperative que, os planaltinos readmitissem 
os reverendos, banidos do ano de 1640, restituindo a eles os bens to- 
rnados. 

Os planaltinos. entretanto, parece que nao tinham esse rei em (ran- 
de conta, pois nao obedeceram a ordem. Em 1647, novamente o rei me- 
tropolitano, age por novo alvara, no sentido de fazer com que bs loiola- 
nos fossem readmitidos no Planalto e reintegrados em seus bens. Outra 
vez os moradores da regiao piratiningana nao obedeceram ao que Ihes 
mandava o maximo reinol metropolitano. (Azevedo Marques, "Chrono- 
logia"). Dccididamente, os apresadores nao se curvavam ante a autori- 
dade lusa, que havia sido aclamada no Planalto por uma insignificante 
minoria, enquanto que o grosso da popula^ao planaltina estava, fora do 

(I) Eu rcccbi unui carta do ilustre professor Mario Mcllo, que respondendo i uma 
cousulta minha, declara que nao conhocc nn lii.storia du regiao manifosta^ocs de 
antagonismo, entre os reverendos e os habitantes. 
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povoado na margens do rio Uruguai, em grande bandcira preadora com 
cerca de 600 homens e 4.000 tupis, segundo nos ensinam os depoimen- 
tos jesuiticos. (Padre Carlos Teschauer, "Hist, do Rio Grande do Sul"). 

So em 1653, quando os aprcsadores ja haviam abandonado a caga 
ao indio das reduqSes e portanto quando o antagonismo anti-jesuitico ja 
nao era tao agudo no Planalto, embora diminuto continuasse o apresa- 
mento, mas em volta apenas do indio bravio, os jesuitas foram reintegra- 
dos e readmitidos. Entao nao culminava mais a oposigao entre jesuitas 
e planaltinos. 



CAP1TULO XVI 

A RESTAURAgAO DO NORDESTE 

Os holandeses haviam contratado Mauricio de Nassau para ser o 
Governador do Brasil holandes, em 1637. 

Mauricio tinha ideia de fazer no Brasil nao uma simples possessao 
mercantil, que produzisse lucros imediatos, que tal era o fim objetivado 
pela Companhia das Indias Ocidentais, que tinha precisao de obter lu- 
cres, afim de renumerar com dividendos os capitals empatados na empreza. 

Mauricio queria localizar no Nordeste uma colonia, dessas que os 
teoricos franceses chamam de povoamento (denominagao, a meu ver re- 
dundante, porque toda colonia pressupoe povoamento. O estabeleci- 
mento mercantil nao e colonia e tem o colorido de simples possessao). 
Com isso, podemos constatar duas tendencias, no tocante ao dom'mio ho- 
landes, as quais se chocaram hostis muitas vezes: a) Mauricio a gover- 
nar tolerantemente para com os natives, os agremiando, em torno de seu 
ideal de patria nova, promovendo a radicagao e o bem estar dos nordes- 
tinos, qualquer que fosse a sua procedencia ou origem, agindo liberal- 
mente para com todos os credos religiosos, ou atuando como um autenti- 
co mecenas, realizando esplendorosa civilizagao artistica, altamente pro- 
missora; b) a Companhia das Indias Ocidentais nao dando recursos a 
Mauricio para esse liberalismo, e querendo tirar da regiao todo o lucro 
imediato possivel, nao dando ao Brasil holandes o tratamento a que faz 
jiis um nucleo colonial. 

Qual dessas duas diretrizes a mais acertada? 
Embora haja uma tendencia manifesta no sentido de se aplaudir a 

orientaqao de Mauricio, nao emprestando a outra senao adverbios pejo- 
rativos, acho que devemos compreender as duas normas de aijao. 

Para a Companhia, que nao era um Estado, mas uma simples as- 
sociagao de capitalistas, o alvo, nao podia ser a edificaqao de uma na- 
qao, mas sim uma simples aventura mercantil, em que uma determinada 
soma de capitais deveria ser aplicada de uma forma a ser o mais c o 
mais rapidamcnte possivel rcmunerada com dividendos. pclos quais o rc- 
nome da Companhia seria, de uma forma ou de outra. cotado no julga- 
mcnto dos argentarios europeus. 

Isso naturalmente demandava uma determinada politica. 
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A orienta?ao de Mauricio era outra! Ele queria erigir um niicleo 
colonial na America. Mas a Holanda nao seria capaz de realizar um 
capitulo de coloniza?ao. 

Sua populagao era muito pequena. alem de que ela. ocupada como 
estava na epoca, com a navegagao tinha que circunscrever as suas in- 
dustrias opulcntas nas bocas hiantes do Rheno, do Mosa ou do Escalda 
a servir, com o seu ativo comercio as zonas mais ricas da Europa. Assim, 
este continente retinha a populagao, fazendo com que ela nao se expa- 
triasse e, preferisse, com a emigraqao de seus capitais, manter possessdes, 
em alem mar, do que fazer emigrar a sua gente para manter colonias. 

Alias, a Holanda nunca exerceu a colonizagao na sua historia, pois 
as regides da Malaya ou da Indonesia, hoje pertencentes a Holanda, 
nao passam de meras possessdes politicas e economicas do Estado ho- 
iandes, mas jamais colonias deste pals, que herdou as posses da Compa- 
nhia das Indias Orientais. 

Apenas no seculo XIX, houve uma pequenissima colonizaqao do 
Sul Africano, por parte dos holandeses, no Transwaal e no Orange, co- 
lonizacao, a principio de uns poucos milhares de batavgs, a qual foi feliz 
em se multiplicar, de modo a formar as duas republicas hoje integradas 
no Imperio britanico, 

Assim, Nassau, para formar colonias no Nordeste, teve de recorrer 
a outros elementos colonizadores, que nao os de procedencia holandesa. 

Dai o seu liberalismo, tao louvado! Mas esse trago na sua norma 
de conduta nao significava fraquesa, nem tibieza, ou transigencia com o 
elemento luso. Todas as vezes que Nassau empreendeu campanhas mili- 
tares contra a governanga, em Salvador na Baia, o fez com decisao, bra- 
vura e truculencia. Eis a campanha de 1637! 

Em 1640, quando Portugal sacudiu o jugo espanhol, e Nassau foi 
prevenido disso pelo Marques de Montalvao, ele nao so poz em jogo 
essas virtudes guerreiras, como agiu solertemente na conquista do Mara- 
nhao, do Sergipe e de Angola, mostrando que, era um politico do fino 
estofo de Machiavel. Eis que, a agao de Nassau, senao tinha em vistas 
um lucro imediato em favor dos cresos de Amsterdam, tambem nao ti- 
nha em vista os interesses lusos! Penso que, Nassau teria visado mais 
os interesses natives, pois era precisamente recorrendo aos elementos 
brasileiros que ele, os fixando ao solo e ao ambiente urbano de Recife, 
desejava promover a colonizagao povoadora. Dai, a sua agao benevo- 
lente e liberal, para com os nativos e os credos diferentes. Essa norma 
de conduta nao se afinava, entretanto, pelos desejos ambiciosos e natu- 
rais dos acionistas da Companhia, os quais desejavam lucros imediatos 
para os seus capitais, invertidos nas industrias-agricolas agucareiras bra- 
sileiras. Com isso, em 1644, Nassau deixou as plagas do Novo Mundo, 
tendo naturalmente a tendencia por ele representada sido vencida pela 
dos capitalistas metropolitanos, que almejavam que, os estabelecimentos 
flamengos no Brasil fossem meras possessdes e nao colonias, destina- 
das a serem, mais tarde, emancipadas. 
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Com a queda de Nassau, passou a imperar decididamente a orien- 
ta^ao de fazer o Brasil holandes nao uma colonia, como queria Mauri- 
cio, mas sim uma possessao que seria raais uma feitoria comercial. cumu- 
inda com uma base militar. Com isso, orientou-se a politica dos dirigen- 
tes, no sentido do que acima e enunciado. O regime diretor tornou-se 
muito menos suave para os moradores, ja habituados com a cordura e a 
tolerancia de Nassau. For outro lado, tudo fazendo para tirar o maximo 
rendimento direto da possessao, os diretores do Brasil holandes reduzi- 
ram o Nordeste a possessao. 

Os moradores, ja habituados com o regime de Nassau, que dava a 
eles. muita autonomia e grande parcela de liberdade, os tratando com 
tolerancia e corduras bruscamente sofrendo o desnivel de uma "capitis 
diminutio ". se rebelaram. 

Em 1645. exatamente um ano depois da partida de Nassau, se deu 
a rebeliao. Mas o interesse dos rebeldes nao corria paralelo ao dos 
da dinastia bragantina, ou aos de Portugal. 

Portugal, recem libcrtado da Espanha, tinha entronizado a dinas- 
t.a de Bragamja, com o timido D. Joao IV. Os interesses dinasticos e 
os interesses reinois eram bem anti-espanhois e porisso, a corte lisboeta 
buscou se aproximar da Holanda contra a irancundia dos Felipes de Ma- 
drid. Dai a politica do padre Antonio Vieira, de Souza Coutinho, e de 
Macedo, os "/Was do Brasil". no sentido de materializar o famoso pa- 
pel forte". Portugal tratava o Brasil, como se o conjunto colonial fosse 
uma entidade despresivel e facilmente subordinavel as suas convenien- 
cias, nao compreendendo que a regiao nordestina ja havia atingido a um 
desenvolvimento tal que, com os seus 250.000' habitantes, a sua voz de- 
veria ser ouvida. Mas geralmente as Metropoles nao respeitam, nem quc- 
rem atender os interesses coloniais! A Inglatcrra, tomou mais tarde essa 
norma de proceder para com as Treze Colonias anglo-americanas e Por- 
tugal sempre procedeu assim, para com o Brasil, etc. 

Os nordestinos porem nao quizeram pautar a sua agao pelos interes- 
ses reinois e continuaram na rebeliao contra os holandeses, nao obstante 
a tendencia sincera de D. Joao IV. em se aproximar da Holanda e bus- 
car se refugiar na sombra do poderio militar flamengo, para poder en- 
frentar os "tercios" de Felipe IV. 

Os nordestinos nada tinham contra os espanhois. Era certo que. 
eles preferiam que os Portugueses os dominassem! Os espanhois haviam 
fcito muito pouco, em beneficio deles e nao ser as expediqoes de Fradi- 
que de Toledo Osorio, de Oquendo (essa mesma so de passagem), a 
de Rojas y Borja, a do Conde da Torre, isto e quatro expedi^oes. nada 
fizeram para os livrar dos flamengos. Mas a simpatia dos nordestinos 
pelos lusos, nao iria ao ponto de sacrificar as suas conveniencias. para 
que estes e mais particularmente os Bragan^as tivessem suas causas am- 
paradas. Foi porisso, altamcntc extranhavel o procedimcnto de Salvador 
Corrcia de Sa que ao envez de auxiliar a rcstaura<;ao do Nordeste. obe- 
deceu ao interesse reinol, que nao era o do Nordeste brasileiro. e foi re- 
conquistar Angola. 
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Assim a rebeldia do Nordeste continuou, mas demoradamente, era 
razao de os rebelados nao poderem contar com recursos de valia. A lu- 
ta caminhou tropega e vagarosa, como que hesitante e sem decisao, du- 
rante muitos anos, pois os holandeses, tambem, faltos de recursos e en- 
fraquecidos, nao puderam esmagar a rebeliao que se alastrou logo, por 
toda a rcgiao! Os holandeses nao representavam um Estado, mas sim 
uma Companhia, que timbrava em nao considerar o Brasil holandes co- 
mo uma colonia de recursos proprios, mas sim como uma mera posses- 
sao mercantil, sem recursos que nao fossem os mandados da Metropole 
holandesa. Esta nao era suficientemente forte para manter a milhares 
de milhas, uma situa^ao nao concretizada por uma colonizagao e pela 
boa vontade dos nativos, mas essa situagao se mantinha por um fluxo 
constante de recursos belicos. Como a Companhia economicamente ane- 
mica, nao podia enviar bastos recursos, os holandeses foram batidos em 
varios encontros pelos nativos, tais como o combate da Casa Forte, o 
das Tabocas, etc. 

E assim a luta se foi cternizando. Tres para quatro anos tinham 
corrido, sempre os coloniais a vencerem combates sem decisao e os ho- 
landeses encerrados no Recife sem poderem fazer mais pela manutengao 
do dom'mio flamengo que nao fosse nessa nesga de literal, o qual se 
apertava nas bocas do Capiberibe e do Beberibe. 

Eis que afinal, Portugal vencido, na sua orientacao em se aproxi- 
mar da Holanda, autorizou a que o Brasil oficial auxiliasse os rebeldes 
do Nordeste. So entao Telles da Silva, da Baia poude socorrer aberta- 
mente os que desesperadamente se batiam desde 1645 pela causa regional. 

Note-se bem, nao era pela causa de Portugal, que os rebeldes luta- 
vam desde 1645, mas sim pela restaura^ao do Nordeste. 

Portugal so depois se sincronizou na luta contra o holandes. 
Durante muitos anos, a Metropole permaneceu insensivel a luta que 

se feria. Isso, naturalmente, dava a alma nordestina o revestimento es- 
plendente de uma consistencia rigidissima! So eles lutavam! A liberta- 
gao so eles conquistavam! 

Isso dava a eles um espetacular prestigio! Se a luta tivesse conti- 
nuado por mais tempo, sem a assistencia oficial de Portugal, o Nord.'ste 
teria realizado a sua independencia, nao so da Holanda, como tambem de 
Portugal. 

Se Portugal foi feliz, pondo termo a dominagao holandesa, a qual 
se extinguiu, pela rendigao da campina de Taborda, em 1654, em virtu- 
de do esforco herculeo dos nativos, ainda que, pouco auxiliado pela im- 
potente e fragil Metropole e da guerra anglo-holandesa, como vimos mais 
profundamente no capitulo XII, foi radicalmente infeliz quando assinou 
a paz com a Holanda em 1661 . 

De fato, a rendigao da campina da Taborda foi determinada por 
uma situa^ao de verdadeiro desespero, por parte dos holandeses. Sem 
esperangas de receber socorros da Metropole, os restos apoucados dos 
soldados da Companhia das Indias Ocidentais, estavam encurralados no 
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Recife, apertados pelos vitoriosos nordestinos, que depois de nove anos 
de lutas viam a vitoria bem proxima, e cortados da Europa pelos navios 
ingleses. que vinham de coroar a vitoria de Dover pela de Texel. So 
mais tarde os holandeses assinavam a paz com a Inqlaterra de Cromwell. 

Tendo todos os trunfos consigo, sem embargo das vitorias dos Gua- 
rarapes e da Taborda, Portugal aceitou a paz da Holanda. assinada em 
1661, pela qual ele comprou o seu sossego e a sua estabilidade por 4 mi- 
Ihoes de cruzados, soma formidavel, o que testemunha a pouca inteli- 
gcncia, com que agiram os Portugueses, reeditando a obtusidade, com 
que tinham agido na convengao de Saragoga, em 1529, comprando as 
Molucas que ja eram suas e preludiando o tratado de Methuen, de 1703. 

verdade que os reinois nao quizeram suportar sos os onus dessa des- 
caida e descarregaram a metade desses 4 milhdes de cruzados sobre o 
Brasil. 

Foi uma das injusticas com que Portugal nos cumulou! 
Nao havia necessidade da espantosa transigencia, em dar aos ho- 

landeses essa soma imensa. O Brasil tinha vencido, nao precisava pagar. 
O Brasil ja tinha pago em sangue a sua bela vitoria, nao precisava pa- 
gar cm ouro! E que Portugal Metropole tinha que se escudar no pode- 
rio holandes. para se proteger da Espanha, que vinha de assinar a paz 
dos Pirineus. Isso quer dizer que para acalmar os terrores metropoli- 
tanos, para manter a dinastia dos degenerados Bragangas, a paz da Ho- 
landa em 1661 foi comprada por 4 milhdes de cruzados, a metade dos 
quais recaiu sobre o Brasil. 

E assim foi feita a restauragao, com a eliminagao dos flamengos. 



CAPITULO XVII 

O INICIO DA FORMAQAO DA ALMA NACIONAL 

Em capitulo anterior, eu ja deixei afirmado que, os povoadores do 
Planalto da primeira geragao eram bem Portugueses. Vinham eles de alem- 
mar e traziam as suas modelagoes mentais, morais, sentimentais, etc. for- 
jadas nos moldes reinois. Eles, na modestia das suas origens e na po- 
breza de sens recursos, traziam para as nossas plagas ideais, pensamen- 
tos, forma?6es, sentimentos etc. que se haviam sedimentado em suas al- 
mas simples e rudes de acordo com os motives, os quadros, os horizon- 
tes, os costumes, etc. que o Reino proporcionava. Eis a religiosidade, 
sorvida em formagao mental, de uma epoca, recem-saida da Edade me- 
dia! Eis, o temor reverencial para com os soberanos, quais quer que eles 
fossem! Mas o povoamento do Planalto nao se fez em ondas imigra- 
torias, vindas em fluxo correntoso e continuo, mas sim em gotejamento 
paulatino. A nao ser a vaga de imigrantes-reinois vinda com Martim 
Afonso, a vinda na armada espanhola de Diogo Flores de Valdez e a 
vinda com D. Francisco de Souza, so se pode mencionar a que veiu com 
Thome de Souza em 1549. 

Temos que, em um seculo teriamos apenas quatro ondas a registrar. 
O Planalto foi povoado, em muito pequena parte por individuos aporta- 
dos nesses fluxos e na maior parte por um gotejar continuo de indivi- 
duos e de familias, que vinham isoladamente e paulatinamente, sedimen- 
tando uma formagao psicologica ja elaborada. 

Esses individuos e essas familias vindas isoladamente, em epocas 
distanciadas, se iam rapida e facilmente assimilando as massas preexis- 
tentes, sobre as quais se iam depositando, as avolumando e tomando de- 
las a cor e a consistencia. Isso se dava com grande rapidez, por que es- 
ses recem-vindos se submetiam as mesmas energicas forgas que os ha- 
viam subtraido do lusitanismo reinol e europeu. Era o meio fisico que 
obrigava com uma forga incoercivel e imperativa ao absolute segrega- 
mento da mentalidade europeia. De fato, nunca se viu melhor aplica?ao 
pratica daquelas palavras que Dante escrevcu nos portais do inferno. 

Lasciate ogni speranza, oh voi che entrate! 
Todos os individuos, vindos do reino metropolitano, transpondo as 

selvas de Parapiacaba repetiam essas soturnas palavras do florentino e 
cortavam toda ligaqao que tinham com a Europa. 
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De fato. o Planalto era. nos dois primeiros seculos, uraa regiao geo- 
grafica perfeitamente isolada. Eu ja nao quero relembrar a imensa dis- 
tancia maritima de dois mcscs de viagem problematica, no fragil e tosco 
bojo de minusculas caravelas, mas para ese isolamento bastaria uma mu- 
ralha imensa e rudissima que se antepunha, com suas selvas bravias e 
mortificantes atapetando desordenada a entrelacadamente a morraria, em 
graniticos picos, os despenhadeiros musgosos. os abismos insondaveis, e 
os sombrios valados. 

Esses obstaculos escorregadios e de dificilima e perigosissima trans- 
posiqao, eram a barreira que fazia impossivel qualquer corrente mercan- 
til, entre essc Planalto e o Reino. Essa regiao vicentina de serra aci- 
ma teria de viver isoladamente e de vegetar a custa de seus recursos 
proprios. Eis que, o Planalto, teve que evoluir em autarquia! Eu nao co- 
nhe^o no mundo, em qualquer tempo, exemplo mais evidente de autar- 
quia mais bem caraterizada. Dessa autarquia tao evidente, tao cristali- 
na, tao facil de se conceber, se gerou a policultura, essa policiiltura, que 
se ve com clareza dos documentos desscs dois primeiros seculos. 

Eis os "Inventarios e Testamentos" a mostrar que. essa policultura 
foi vigente no Planalto! Ora, policultura so podia ser levada a efeito, na 
regiao. sob o regime da pequena propriedade. Esse sistema imperante no 
Planalto, se verificando ainda dos documentos citados, em tao manifesto 
contraste com o que se passava em outras regioes brasileiras. onde o la- 
tifundio era o paradigma, se fazia unico possivel devido a ser o territo- 
rio acanhado, coraprimido entre as penhas geograficas e o sertao bravio. 
inhdspito e pouco convidativo. 

Desse regime da pequena propriedade, que se casava tao bem com 
a pobreza, em que vivia o Planalto, resultou a mais clara e evidente de- 
i locracia, ainda transparente dos documentos acima mencionados. 

Mas foi o isolamento geografico, corroborado pelo absoluto isola- 
mento economico, esse que determinou que o Planalto nada exportaria 
para o Reino (produtos tropicais identicos aos Planaltinos, o Reino te- 
ria de outras colonias mais proximas e portanto muito mais baratos; pro- 
dutos nao tropicais, o Reino teria, produzidos in loco), c muito pouco 
importaria, (pode-se comprovar isso com os documentos citados. que sao 
nitidos a esse respeito) a causa da transformagao psicologica. sentimen- 
tal. social, moral, etc. do reinol em "crioulo", bem como da assimilagao 
rapida e radical do alienigena, fosse ele portugues, espanhol, flamengo. 
frances ou ingles. De fato. o Planalto nao tinha o menor contato com 
o Reino. As dificuldades da viagem, pois a navegagao primitiva e tosca 
era carissima, incficienle e rara, alem dos obstiiculos de ordem geografi- 
ca. e a lentidao dos transportes, obrigava a qucm ja tivcpe vindo do 
keino, jamais pensasse em la voltar. 

O fraco indicc cultural do planaltino determinara quo. nao houvcs- 
se intercambio de correspondencia, ou de livros, entre a colonia vicentina 
de serra acima e a Metropole. Os documentos paulistas, que analisei 
confirmam isso! Dai temos que. se registra para o Planalto urn isola- 
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mento cultural, que se juxtapoe ao isolanaento geografico, e ao isola- 
mento economico, corroborando no causar as mesmas consequencias. 

O baixo teor de vida do planaltino, alem das causas que apontei 
acima, nao aniraava a corrente importadora do Reino o que se coaduna- 
va bem com o infimo poder aquisitivo do morador da regiao, que nao 
podia e nao precisava importar muitos elementos do Reino, (nos arro- 
lamentos dos "Inventarios e Testamentos", encontramos o que era de 
origem regional e o que era procedente de alem-mar). 

A pobreza do planaltino, o determinava a circunscrever a educa- 
?ao de seus filhos aos mosteiros religiosos e colegios jesuiticos, localiza- 
dos no proprio Planalto, ao inverse do que acontecia a outros nucleos 
coloniais, mais provides de meios economicos, que mandavam a sua ju- 
ventude a Portugal, a importar a atmosfera embalsamada de intense rei- 
nolismo das arcadas coimbras ou das ruas lisboetas. 2 

Essas forgas todas, agindo, conjunta e concomitantemente, fto mes- p 
mo sentido, impondo imperativamente as mesmas diretrizes, acertadas no 2 
mesmo diapasao, bitoladas na mesma orientagao, fizeram com que o rei- n? 
nol imigrante se transformasse rapidamente no "crioulo" native, impul- S? 
sionador das paginas do passado planaltino por vereda^ muito diversas 3 
das que tiveram lugar alhures. Por isso e que, a historia planaltina pou- g 
de registrar tantos acontecimentos a quebrar a monotonia de um passa- 3 
do uniforme. Neste diapasao sao os relates de Pedro Taques, sem re--*" 
levo, sem sombras, sem realce, sem causas explicativas, como sem pro-^ 
je?6es de consequencias, etc. □ 

Entretanto, se quizermos dar um pouco de movimentaijao ao racio-5 
cinio empregando o cerebro, encontraremos comprovantes da serie de"^ 
pensamentos externados acima, ao mesmo tempo que iluminaremos, com^IJ 
explicaqoes muito acontecimento que o silencio dos escritores do nosso» 
passado tern deixado sem vida. Sao manifestagoes do que ficou dito 
acima. 

Eis, por exemplo, o que Taunay, na sua "Hist. Geral das Bandei- 
ras Paulistas", v. II. nos revela no tocante aos depoimentos jesuiticos, 
que presenciaram tudo na conquista do Guaira e puderam avaliar o es- 
tado de acrioulagao em que estavam os planaltinos! 

Assim, estes, ao se apresentarem em 1628, no Guaira, denuncia- 
vam, pelos signais externos com que revestiam as suas pessoas, bem co- 
mo pelas suas palavras, pelos seus atos, pelas insignias, que eram o sim- 
bolo da mentalidade planaltina, etc., a feigao e o estagio do processo de 
"acrioulagao" em que estavam. Sim, porque um grupo de individuos nao 
tem a mentalidade fixa e estavel, em um so nivel psicologico ou senti- 
mental, mas o piano de seu complexo de ideias e de sentimentos varia 
no tempo e no espago, como tambem varia o aspecto externo de sua etnia, 
de sua formagao social, dos seus costumes, da sua atividade economica. 
o seu maior ou mcnor poder aquisitivo, o seu estalao de vida, etc.. 

Na ocasiao o estado psiquico do grupo humano planaltino era o 
que retratam os depoimentos jesuitas, reproduzidos pelo prof. Taunay. 
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na sua citada obra, quern ao qual, infelizmente, nao deu ao registrado, a im- 
portancia da qual se reveste. Outras manifestagoes podemos registrar 
depois disso, as quais confirmam as que apontei. Infelizmente elas foram 
apontadas e descritas por Pedro Taques, que as encarou como cronis- 
ta e nao como historiador, tratando de as esmerilhar nas suas raais mi- 
croscdpicas minucias, mas nao as explicando em suas causas e nas suas 
consequencias. Assim foi o movimento da aclamagao de Amador Bueno, 
o qual, foi uma continua^ao do que os jesuitas do Guaira depuzeram e 
o prof. Taunay mencionou. Foi isso um ato a espelhar o estado psico- 
logico do planaltino e nao um fenomeno isolado que nada significa pa- 
ra o grupo humano regional. 

Ainda corroborando no que eu acima afirmei, a cronica seiscentista 
do Planalto, na qual podemos enfileirar os relates de Pedro Taques, os 
de Azevedo Marques, corrigidos pela documentagao publicada e os do 
professor Taunay, na sua "Historia seiscentista da Villa de S. Paulo", 
nos mostra um numero elevado de fatos que afirmam a independencia 
da psicologia planaltina, bem como o acrioulamento das suas populaqoes. 

Um fato que muito significa a respeito desse nativismo do planalti- 
no e o rcpudio e a desobediencia clara e positiva por eles levada a efei- 
to a respeito da ordem real baixada em 1643, por D. Joao IV, para 
que os jesuitas fossem restaurados no Planalto e reintegrados nos seus 
bens. 

Essa desobediencia revela no planaltino, nao so a existencia de uma 
individualidade de relevo, capaz de enfrentar a autoridade de uma Me- 
tropole, se opondo a uma determinagao de um soberano, com o que sc 
percebe, com nitidez os contornos de uma consciencia que imbuia os mo- 
radores da regiao, como ainda um infimo apego a Portugal e um acata- 
mcnto muito duvidoso ao rei bragantino, que tinha galgado o trono atra- 
ves da Revolugao branca de dezembro de 1640. 

Qual deveria ter sido a atitude da Metropolc portuguesa, em face 
da desobediencia de 1643? Esse passo dado pelos planaltinos, deso- 
bedecendo a um aresto real, era uma clarissima manifestagao da mais 
evidente deslealdade para com um soberano. Esse, a regiao so tinha reco- 
nhecido, na ausencia de seus moradores principais, sem que os mesmos 
fossem ouvidos. Apenas por uma minoria, alem dos velhos, criangas e 
mulheres, invalidos e rimidos "sanchos pandas", e que erigiu esse rei 
no Planalto. Essa manifestagao de deslealdade dos planaltinos para com 
a coroa lusitana, tomava proporgoes de uma verdadeira rebeldia, que cxi- 
gia uma pronta repressao. 

D. Joao IV, entretanto, enguliu a afronta, nao reagindol 
Fez como o homera que, esbofeteado nao tomou um desforqo. 
Por que nao o fez? 
Era tanto o terror de que se achava possuido Portugal . recem-liber- 

tado do dominio espanhol, a ponto de tcmer se desviar para reprimir o Pla- 
nalto em franca rebeliao? Entao, ainda nao havia sido travada a bata- 
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lha de Montijo, pela qual Matias de Albuquerque, o condc de Alegrete, 
deu grande alivio a amedrontada personalidade do Duque de Bragan^a! 

Mas, em 1647, o rei D. Joao IV investiu de novo a favor dos je- 
suitas e contra os planaltinos. baixando novo alvara no sentido de se- 
rem os padres da Companhia restaurados no Planalto, com os seus bens 
reintegrados. Nova desobediencia! Nova manifesta^ao de rebeldia e 
deslealdade por parte dos planaltinos! 

Novamente, a Metropole achou melhor nao se importar e usar da 
politica de "cosinhar em agua fria" ou "Deixar como esta para ver como 
fica". metodo tao adotado hoje e, com tanto sucesso aplicado! 

Parece que, Portugal respeitava a situagao, se conformando, mas 
nao dava grande importancia, devido ao Planalto, economica e demogra- 
ficamente pouquissimo significar. 

Em 1660 os planaltinos maltratando o representante do Estado por- 
tugues Salvador Correia de Sa, praticam novo ato de deslealdade e de 
rebeldia, significando com meridiana clareza o estado de independencia 
psicologica, em que estavam. Novamente, Portugal, impotente, tendo atin- 
gido ao auge o seu terror aloucado, em face da Espanha, enfim livre 
de seus inimigos poderosos, pelo tratado dos Pirineus, enguliu a afronta, 
Seria entao a ocasiao da Espanha voltar contra Portugal, todas as suas 
forgas. Portugal nao estava pois em situagao de reprimir a insolencia des- 
leal dos planaltinos, rebelados que haviam maltratado o lusitanofilo repre- 
sentante da Metropole, o colaboracionista Salvador Correia. Verdade e 
que, logo em 1661, no mes de janeiro, os planaltinos voltavam atraz no 
seu fero e rude trataraento em relagao a Salvador Correia. 

Essa incoerencia e oscilagao de procedimento dos planaltinos, sem- 
pre altivos e arrogantes, como ciosos das suas prerrogativas, e verdadei- 
ramente chocante e so se explica pela adogao da minha tese, isto e de 
que a populagao planaltina se achava dividida em dois grupos: um de 
nativistas-crioulos, anti-portugueses, jesuitofobos, escravocratas, outro de 
lusitanofilos, bragantofilos, jesuitofilos, colaboracionistas, etc.. 

Esses grupos se alternavam no poder. Em 1660, os crioulos mal- 
trataram Salvador Correia de Sa mas, tendo sido eieita nova Assem- 
bleia Municipal, esta voltou atraz e convidou o Governador luso a visi- 
tar o Planalto. 

Essa psicologia altaneira, arrogante e fortemente vincada de espiri- 
to proprio; esse animo independente e marcado de individualismo que 
fazia ressaltar uma alma particular ao bloco humano .nitidamente desta- 
cado, pelos seus tragos proprios, pela sua coloragao que so Ihes dizia 
respeito, pelo seu perfil inherente, etc.; continuou a se manifestar du- 
rante todo o seculo XVII. E que, nesse lapso de tempo, que vai desde 
entao, ate o fim da centuria, nao houve acontecimento algum, tanto no 
Planalto, como nas demais colonias, ou na Metropole, que determinasse 
novos rumos a psicologia coletiva do grupo humano planaltino. 

Porisso e que chegamos a ultima decada do seiscentimos no ocaso, 
constatando sempre esse perfil quixotesco da alma planaltina. Nao hou- 
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ve a menor altera<;ao nas linhas fortemente vincadas da psicologia pla- 
naltina. A tradisao bem conservada desses acentuados tragos do animo 
varonil do morador do altiplano de Piratininga nos e transmitida pela 
pena de Pedro Taques, na sua admiravel "Nobiliarchia". em dezenas de 
liricos relates, que concretisam legendas passadas de gera(;ao em gera- 
gao, mas que marcam uma diretriz segura espelhando um retrato moral 
admiravel e estratificando uma visao de conjunto muito fiel. 

Confirmando os dizeres do linhagista, podemos constatar elemen- 
tos documentais, que revelam e fixam a marcada personalidade de Pedro 
Ortiz de Camargo, na sua soberba atuagao para com Arthur de Sa e 
Menezes. 

Esse admiravel vulto dos Camargos, desgragadamente assassina- 
do por Godoy Colago, (Basilio de Magalhaes, "Expansao Geografica"), 
enviando a Arthur de Sa e Menezes o recado de que "era excusado ele 
vie a S. Paulo, pois os paulistas sabiam muito bem se governar", trilha- 
va a mesma senda deixada no seculo, pelos planaltinos, em dezenas de 
inequivocas evidenciagoes. 

O famoso trecho de Frogger, ja aqui citado, e um magnifico de- 
poimento, retratando o ambiente psicologico reinante no Planalto, no fim 
dos seiscentos, (Basilio de Magalhaes, loc. cit), pois ele se acorda, de 
um modo notavel com a famosissima carta do Governador D. Joao de 
Lencastre, dirigida da Baia, em 1700, a Pedro II de Portugal, a proposi- 
to do animo dos paulistas, carta essa, cujos cristalinos e significativos 
termos, foram reproduzidos neste trabalho, e se encontra no nunca assaz 
lembrado "Expansao Geographica" do erudito mestre Professor Basilio 
de Magalhaes. 

Alem dessa documcntada confirma^ao do esplendido relato de Frog- 
ger, nos encontramos dezenas de comentarios e de documentos, todos no 
mesmo sentido, na magistral "Hist, seiscentista da Villa de S. Paulo". 
do insigne prof. Taunay. 

Quando houve a descoberta do ouro nas Gerais, os individuos que 
possuiam essa vincada alma regional, perfeitamente destacada da lusita- 
nidade e elaborada secularmente em magnifico isolamento geografico, eco- 
nomico, social, sentimental, cultural, etc., postos em contato e em atrito 
com gente de fora, ou alienigenas, tinham que produzir capitulos de vio- 
lencia! 

Era fatal! . 
O ouro, na sua promessa espantosa de mirambolantes riquezas atraiu, 

para as montanhas ao alto rio de S. Francisco, imensa onda de Por- 
tugueses e de nordestinos, que buscavam nas minas aurifcras, um campo 
de atuagao remuneradora para a sua atividade cxcessiva, na industria- 
agricola do acjucar em flagrante e sensivel diminuiqao. 

Os planaltinos tinham a sua psicologia coletiva, ainda mais enalte- 
cida na sua arrogancia natural, pela cega confianga que depositavam no 
decreto real de Afonso VI de Portugal, de 18 de margo de 1664. pelo 
qual a propriedade das minas, que descobrissem, Ihes era assegurada. 
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Assim, do encontro do planaltino nativo, arrogante, altivo, ccrto de 
que era o legitimo proprietario das minas e a onda de reinois e forastei- 
ros nordestinos aportados pela estrada liquida do rio de S. Francisco 
arriba, tinham forqosamente que rcsultar atos de violencia! Eram duas 
correntes psicologicas, sentimentais, morais, etc., que nao corriam cm 
paralclo, que nao se bitolavam no mesmo diapasao, que nao sc afinavam 
na mesma coloragao de ideias, ou de sentimentos, ou ainda de atributos 
sociais ou etnicos, etc. 

Dai a Guerra dos Emboabas, que nada mais foi do que o encontro 
violento de duas correntes de ideias, de sentimentos, etc. originados cm 
formagoes e modelagdes diferentes. De um lado, estavam os planaltinos, 
crioulos de sete ou oito gera?5es brasileiras, evoluidas, sob todos os 
pontos de vista em absolute e hermetico isolamento do mundo exterior, 
com todos os seus atributos flsicos, idiomaticos, mentais, morais, sociais, 
economicos, etc., em perfeita distingao com os dos forasteiros reinois 
ou nordestinos. Eles estavam conscios dos seus direitos e portanto to- 
das as lutas que travassem, como todos os esfor^os que empregassem 
na defesa dos mesmos, eram justos e representavam a boa causa. 

De outro lado, estavam os emboabas, extrangeiros ao local, pois 
uns vinham de alem-mar e outros vinham das colonias a^ucareiras do 
outrora opulentissimo Nordeste. Eles, juridicamente eram pauperrimos, 
pois o ato legal de 1664, dava os direitos de dominio sobre as minas, 
aos seus descobridores; e eles nada haviam descoberto! Mas eles eram 
muitos! Talvez cem vezes mais que os planaltinos! Se estes tinham a 
propriedade das minas, eles teriam a posse das mesmas, pois, gragas ao 
numero, as inundariam incoercivelmente! 

Alem disso eles, os emboabas, eram Portugueses, como os dirigentes 
metropolitanos e colonials, enquanto que os planaltinos ja nao mais eram, 
pois eles se haviam acrioulado em duas centurias de complete isolamento. 

Isso os tinha divorciado da alma portuguesa, com o perfil da qual 
ja nao mais estavam sincronizados. E certo, os planaltinos eram os legi- 
timos proprietaries das minas, por forga do alvara de 1664, mas esse 
ato poderia nao ser efetivado pelos poderes lusos. De que Valeria a 
propriedade, sem a posse? De que Valeria o direito sem a forcja? 

Os crioulos tinham o direito, mas os reinois tinham a posse, pois 
eles, numerosissimos, haviam invadido tudo e esmagado, na inundagao 
que promoviam, qualquer resistencia nativa, dos legitimos proprietarios! 

Alem disso, eles, os emboabas tinham. para Ihes amparar as absur- 
das pretensdes, o animo prepotente de seus patricios, os dirigentes lusos. 

Um fenomeno, que aparentemente escapa a logica e que parece inex- 
plicavcl, em face do bom senso e o de terem os componentes da imigra- 
^ao nordestina sc alinhado com os reinois e contra os crioulos, do Pla- 
nalto. Nao parece isso um contra-senso, que vem perturbar toda a logi- 
ca dos raciocinios que encadeei? De fato, isso se da, mas so a primcira 
vista, pois se nao nos contentarmos com o exame simplista, que estaria 
a nos impor essa estranhesa, vamos encontrar cxplicagao e justificagao 
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logica para o sucedido, de formas a compreendermos bem o enfileiramen- 
to dos nordestinos ao lado dos reinois e contra os planaltinos, crioulos, 
colonials como eles. E que os nordestinos, ainda que colonials, eram 
tambem crioulos, mas tinham mentalidade psicologica, forma^ao social 
e etnica, sentimentalidade, regime economico, etc. nao so inteiramente 
em divergencia aos planaltinos, coloniais e crioulos, de coloragao espe- 
cial, como se aproximavam muito mais aos reinois. Nao s6 a muito me- 
nor distancia da Europa, dava aos nordestinos uma colora^ao mais me- 
tropolitana, como a opulencia e a alta civilizaqao do nordestino, suprimi- 
ram o isolamento de colonia e Metropole, de modo que o Nordeste se 
via, nesse principio do seculo XVIII, muito mais ligado, sob todos os 
pontos de vista, a Portugal, do que o abandonado e esquecido Planalto. 

Assim, o Planalto ja estava perfeitamente "desmamado" da Me- 
opole e nao tinha a o reter na comunhao lusa nem um lago que se mos- 

trasse ainda solido, como no Nordeste. Eis que, os lagos de sangue, su- 
midos em duzentos anos de isolamento, em que viveu o Planalto, haviam, 
senao feito esquecer a origem lusa dos velhos troncos formadores, ao me- 
nos afrouxado muito o parentesco, que o morador da regiao vicentina 
poderia ainda ter com o reinol. Os la?os economicos, em razao da po- 
breza regional, eram nulos, pois o Planalto nada exportava para o Rei- 
no luso e quasi nada recebia de la. Os laqos mentais, culturais e senti- 
raentais, entre o pals peninsular e o altiplano vicentista eram nulos tam- 
bem, pois a pobreza extrema desta regiao impedia que fossem mandados 
os jovens planaltinos a estudar e viver na Metropole, ai sorvendo o es- 
pirito reinol, com o qual viesse contaminar as popula^oes regionais. 

Com o nordestino aconteciam fenomenos exatamente contraries. 
Eis a importancia da concepgao da pluralidade de colonias luso-bra- 

sileiras, em vez da de restri^ao a igualdade singular de todos os agru- 
pamentos coloniais ibericos! So a compreensao da multiplicidade de co- 
lonias, com atributos diversos, pode clarear a explica^ao do fenomeno 
aparentemente ilogico da Guerra dos Emboabas. 

 O  

Isso tudo, que vai acima encadeiado nao repousa em nenhuma pega 
documental. E apenas a logica, o bom senso e a analogia, com a razao 
natural das cousas que servem de base ao raciocinio seriado, acima cx- 
posto. 

A deduqao nos conduz as conclusoes que tiramos. depois de firmar 
postulados e premissas estabelecidas em fatos indeclinaveis e visiveis. os 
quais sao verdadeiros de modo o mais absoluto, porque fcrem os nossos 
sentidos. 

Assim, estamos vendo o que acontecc atunlmcntc, cm quadros rc- 
petidos que nos mostrara, com clareza evidente, como se da com rapi- 
dez metcorica a assimilaqao do imigrante estrangeiro. 

Eis, por exemplo. o que assistimos com o italiano, cujos clementos 
da segunda geraijao, erabora ainda scm antepassados cruzados com pre- 
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existentes se apresentam perfeitamente nacionalizados, (Ellis, "Popula- 
goes Paulistas"). Ora, esse fenomeno que presenciamos e que podemos 
observar no nosso cenario atual do Estado de S. Paulo, que e uma imen- 
sa retorta, onde se passaxn os quadros mais patentes da assimilagao pro- 
gressiva, em seus diversos estagios, e de uma cristalina evidencia, facili- 
ma de se constatar, apesar de que, hoje, as liga^oes entre o Planalto e 
as regides de procedencia desse italiano imigrante, sao muito mais in- 
tensas, continuas e persistentes, com a navegagao rapida, o correio, a im- 
prensa, o telegrafo, o cinema, a cultiira, os livros, o teatro, etc., que re- 
petem a cada momento noticias e cenas que lembram as terras, os ho- 
rizontes, etc., que la ficaram do outro-lado do Atlantico. A assimilagao 
rapida e um fato do qual nao ha facismo, nazismo, hitlerismo, ou musso- 
linismo e similares que impegam. 

Ora, se isso se da hoje com os italianos e com os procedentes des- 
tes ou de quaisquer estrangeiros, porque nao se teria dado nos dois pri- 
meiros seculos com os lusos e com os espanhois e seus descendentes? 

Sim, porque, em historia, quando ha carencia de documentagao di- 
reta, que nos forne^a elementos para a reconstitui?ao de algum capitu- 
lo do passado devemos langar mao da documentagao indireta, uma vez 
que esta seja consentanea com a logica e o bom senso. 

Essa conclusao e tanto mais de ser tirada quanto ela e unanimente 
confirmada pela cronica e pela documenta^ao, coligida em fontes estra- 
nhas ao passado paulista, conservadas, ate o pouco, completamente fo- 
ra dos nossos quadros historicos. 

Assim, por exemplo, quer me parecer que a aclama^ao de Amador 
Bueno foi a primeira manifestagao da existencia de uma alma brasileira. 

E possivel que, tenham havido outros casos demonstradores de que 
essa alma ja existia anteriormente, mas a falta de elementos nos obri- 
gam a conclusao de que a aclamagao de Amador Bueno deve ser classi- 
ficada como a manifestagao primeira do despontar radioso disso que 
chamamos alma nativista. Sim, porque faziam cem anos do inicio do po- 
voamento vicentino, e mais ou menos, com a mesma idade podemos cons- 
tatar o estabelecimento da atmosfera psicologica, sentimental, etc. que 
chamamos crioula. As Treze Colonias anglo-americanas levaram cerca 
de 150 anos para amadurar o seu crioulismo, distinto do reinoiismo me- 
tropolitano, pois o inicio do povoamento da Virginia foi em 1607, o da 
Nova Inglaterra foi, com os puritanos do "May Flower", em 1620, o das 
demais regides foi muitas decadas depois e a guerra de separa^ao, con- 
tra a Metropole reinol, comegou em 1776. 

Na Planalto, so poderia haver divergencia de minucias, alterando 
em muito pouco o amadurecimento do nativismo. Assim, em razao do 
muito maior isolamento o Planalto deveria ter amadurecido muito antes 
o seu crioulismo. 

Nao e pois, sem razao que fago o crioulismo no Planalto ter se ama- 
durecido uma gera^ao antes do anglo-americano, muito mais em conta- 
to com a respectiva Metropole, a qual se situava a uma distancia mais 
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curta das colonias do que o Planalto da sua Metropole portuguesa, a 
qua! tributava a sua miseravel colonia vicentina no altiplano, o esqueci- 
mento e o abandono mais completo. 

Disso tudo, bem como do isolamento geografico e economico, em 
que estava o Planalto. as mais temerosas e importantes consequencias 
deveriam, por forga, resultar. fi por isso que, eu acho que a aclama^ao 
de Amador Bueno foi o primeiro sinal de vida do nativismo brasileiro. 

A aclamagao de Amador Bueno nao deve mais ser encarada ape- 
nas como um fenomeno isolado, que o exprimido pelo que se passou a 
l.o de abril de 1641. Isto foi apenas um elo da imensa cadeia de atos 
que constitue o paulatino, mas fatal amadurecimento da alma nacional 
que se forjava com rapidez no Planalto. A aclamagao de Amador Bue- 
no, no seu sentido estrito, nada mais foi do que um espelhamento de 
uma situagao psicologica que teve ocasiao de se manifestar em 1641. 

Entao, ja o povoamento se tinha iniciado, havia mais de um seculo 
e decorrido mais de cinco gera<;6es de Novo Mundo, plasmadas todas 
em motives regionais, fatalmente elas tinham feito esquecidas, no nebli- 
nado passado quinhentista, as velhas ligagoes reinois, completamente en- 
ferrujadas e esmaecidas. Se nos formos considerar a aclamagao de Ama- 
dor Bueno, propriamente dita, como um quadro apenas do evoluir do 
crioulismo, temos que ja em 1628, o estado da alma nativa era sensivel 
e ressaltava, com relevancia doreinolismo que dominava as conscien- 
cias das colonias do Nordeste. 

Vemos no estado em que, a grande bandeira raposiana, em 1628, 
se apresentou no Guaira, um mero reflexo da situagao psicologica da co- 
lonia planaltina e um simples prologo da aclamagao de Amador Bueno, 
fase de um processo evolutivo, que havia tido inicio muito antes e que 
havia deparado com a ocasiao em se manifestar. 

De fato, quando a grande bandeira raposiana de 1628, a qual ha- 
via mobilisado contra o Guaira, a totalidade da popula^ao varonil valida 
do Planalto, menos 25 homens, um grupo de sertanistas se apresentou 
diante da redugao de Sto. Antonio. A respeito, diz o professor Taunay, 
na sua portentosa "Hist. GeraZ das Bandeiras Paulistas", II, 162, rela- 
tando um preciosissimo depoimento do padre Montoya, que assistiu os 
primordios do assalto planaltino a Guaira. Diz; 

"Quando a Antonio Pcdroso e D. Francisco Rcndon tic Qucvcdo (o 
genro de Amador Bueno), ESTES AO PROPRIO DEPOENTE AFFIR- 
MAVAM ESTAR EM CAMPANHA, POR MANDADO DEL REY QUE 
TENIAN EN EL BRASIL". 

Surprcso Ihcs rctrucara Montoya, arguindo-os dc trahidorcs. 
"SOLO NUESTRO REY DON PHELIPE ERA EL REY DE TODAS 

ESTAS YNDIAS Y QUE ELLOS ERAN TRAYDORES". 
E. como naqucllc momento nao tivesse hcspanhocs consigo. capazes dc 

rclcrir o caso, c apenas scsscnta indios, que nao comprcehcndiam o castcihono, 
era altos brados invocxm o tcstcrnunho dos proprios iniiuigos. 
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"SEAN MESTIGOS DE LO QUE DICEN ESTES HOMBRES QUE 
TIENEN REY EM EL BRASIL." Era, com effeito, o caso dos mais graves, 
cssa questao de ksa magcstadc, dc lesa patria. 1 (Que patria? Perguntamos 
nos.) 

Para ellc Montoya, fizcra-se evidentissimo que os paulistas projectavam 
(x>rnar-ae in dcpcudcn tcs, acdamando rci  

Esse texto do grande mestre que e o Prof. Taunay, e de clareza 
meridiana e evidencia muita cousa, que ensina, de modo absoluto que. 
em 1628, segundo o insuspeito depoimento do padre Montoya, que as- 
sistira, como testemunha presencial ao inicio do ataque a Guaira, ja "os 
paulistas projectavam tornar-se independentes, acdamando rci..." 

Poderia haver na historia do passado planaltino, alguma cena mais 
solidamente estruturada, em mais concrete, evidente e claro documento 
que esse luminoso depoimento? 

Alem disso, confirmando a tese que sustento, diz o insigne prof. 
Taunay, na sua "Hist. Geral das Bandeiras Paulistas", II, 79: 

"Facto pittofesoo ftHanyam os igjiadnosj "LAS VANDERAS QUE EE- 
VARAN NO TENIAN LAS ARMAS DEL REY, SI NO OTROS SENA- 
LES \DIFFERENTES". 

Ora isso patenteia, que os planaltinos, rebelados contra a Espanha 
e seu rei Felipe IV, tinham plena consciencia de que formavam um agre- 
gado humano independente de fato. Pouco, ou antes nada Ihes interes- 
sava a independencia politica, mas que eles a gozavam de fato parece 
nao restar duvida, de acordo com os depoimentos jesuiticos, que eram 
testemunhas presenciais do que se passava. 

Nao ha duvida, entao de que, em 1628 havia no Planalto o se- 
guinte estado psicologico na popula^ao, pois estao firmemente estabele- 
cidos em ampla documentagao os seguintes postulados: 

l.o — lima atmosfera de independencia, caracterizado por um 
particularismo especial, evidenciado por todos os depoi- 
mentos de testemunhas coevas. 

2.o — Um absoluto desapego pela Metropole espanhola nesse 
tempo e pelo rei de Espanha. Isso significava uma re- 
beliao absoluta e uma serie continuada de atos de indis- 
fargavel lesa Metropole, alem da de desobediencia ma- 
nifesta. 

Isso nao so contraria, de modo absoluto e complete os relatos fanta- 
siosos de Pedro Taques, como abre novos horizontes na historia do Pla- 
nalto e mais particularmente na historia do apresamento. 

Eis que surge, em 1641, um acontecimento o qual deveria, por forga 
repercutir estrondosamente no Planalto, sob varies pontos de vista. 

A situagao planaltina, sendo a que deixamos analisada acima e por- 
tanto diferente da das demais colonias, deveria fatalmente reagir tam- 
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bem diferentemente a esse acontecimento tao ribombante, que a todas as 
colbnias feria, mas que, por forga, iria produzir consequencias diversas 
na proporgao em que se diversificavam os cenarios, em que iam se rebater 
os ecos dessc acontecimento. 

Foi esse acontecimento a Restauragao portuguesa, levada a efeito 
em dezembro de 16d0. A Espanha, nessa ocasiao ocupada com a guer- 
ra dos Trinta-Anos, em que tinha que fazer frcnte a poderosa Franca 
de Conde, de Turenne, de Richelieu etc., nao podia cuidar de repiimir 
a insurrei^ao portuguesa, que rapidamente venceu os parcos recursos da 
exotica Duquesa de Mantua e do miseravel "quisling" Miguel de Vas- 
concellos. Levou entretanto, o acontecimento dois meses e meio para re- 
percutir no norte brasileiro que, mais lusitanizado, em meio de fevereiro, 
obedecendo as ordens imperativas do Marques de Montalvao (D. Jor- 
ge de Mascarenhas), aclamou D. Joao IV, o entao duque de Bragan^a, 
preferindo ficar atrelado ao carro portugues. 

Esse norte brasileiro nao dispunha de espirito destacado da lusita- 
nidade, e, nao se particularizava de modo especial, para aproveitar a oca- 
siao. 

Diferente desse Norte, ainda barrado fortemente de espirito luso, 
era o Rio de Janeiro, mais distante da Metropole e portanto menos ba- 
fejado pela sua influencia. 

fi por isso que, D. Joao IV, so foi aclamado no Rio de Janeiro a 
12 de margo, isto e 24 dias depois de o ter sido na Baia. £ natural essa 
demora? Como entao se explicaria esse fato? 

A seguir a aclamagao de D. Joao IV no Rio, no dia 12, Arthur de 
Sa levou a incumbencia de fazer repetir a adesao a causa lusa, na Capi- 
tania vicentina. Em 16 de manjo, Luiz Dias Leme levava a termo a 
aclamagao em S. Vicente. Depois, restava o Planalto! A noticia subiu 
a Serra e e possivel que no mesmo dia 16 tenha chegado a S. Paulo, dc 
formas que logo a 17, poderia ter havido a aclama^ao em S. Paulo. 

Entretanto nao houve! 
Sim. porque, a viagem entre o Literal e o Planalto, poderia deraorar 

oito a nove horas, se a marcha de um cavaleiro for feita a 7 quilome- 
tros a hora (60 quilometros e a distancia de S. Paulo a Santos) . 

Temos que, saida a noticia da Restauraqao lusa a 16 de margo so 
a 3 de abril seguinte, isto e 18 dias depois, foi feita a aclamaqao de D. 
Joao IV. Porque essa demora? Nao esta ela exigindo uma cxplica^ao? 
Ja alguem teve, entre nos, a sua atengao voltada para isso? Nao se per- 
ccbe nessa demora uma hesitaqao? 

Essa hesitagao palpavel nao esta correlacionada com os interesses 
econoraicos planaltinos, os quais seriam prejudicados com essa aclama- 
^ao que demorava? 

Alem dessa imperiosa e imprcscindivel correla<;ao, e ainda preciso 
que a aclama<;ao seja correlacionada com outra situagao, em que se acha- 
va o Planalto, afim de que a adesao da regiao do altiplano vicentino a 
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causa da Restauragao portuguesa, seja bem compreendida. Isso, ate ago- 
ra nao foi feito, de modo que a aclamagao de D. Joao IV, tem sido en- 
carada unilateralmente. 

De fato, como se achava o Planalto, na ocasiao em que a noticia 
da Restauragao portuguesa chegou a regiao? Estava no local, toda a 
sua populagao masculina para que o Planalto pudesse tomar conheci- 
mento, pesar bem as circunstancias e deliberar? Nao! 

Quando foi a noticia da Restauragao portuguesa conhecida no Pla- 
nalto? Em margo de 1641! 

Entao, estava o Planalto, com toda a sua populagao no local? Nao! 
Quem nos ensina essa negativa e o prof. Taunay; na sua "Historia Ge- 
ral das Bandeiras Paulistas", II, 302, onde se vem as seguintes palavras: 

"Eta julho de 1640 cram os jignadnos de S. Paulo cxpulsos pcla rcvolta geral 
dos habitantcs da villa; pouco depois ultimavam-sc os grandes preparatives 
para a netrada em campanha da maior expedigao ate entao ft) arid da de S. 
Paulo, sertao a dcntnx Eram uns 400 homen^ brancos e uns 2.500 a 3.000 
tupys que partiam para assaltar os pueblos da Compadhia e em mar50 de 
1641 deviam soflrer a derrota horrivel de M'borore". 

Os cronistas jesuitas, muitos dos quais testemunhas de vista desse 
importantissimo acontecimento, se afinam pelo mesmo diapasao dessse 
trecho do eminente e sabio mestre. 

Vejam-se, por exemplo a "Historia do Rio Grande do Sul", do pa- 
dre Carlos Teschauer, a "Invasoes bandeirantes" do padre L. G. Jager, 
a "Hist, das Missoes Orientais do Umguai", do historiador gaucho Au- 
relio Porto. Todos afirmam que, em M'Borore, os paulistas tinham cen- 
tenas de brancos e varies milhares de indios. 

6ra, essa massa Humana nao fazia falta no Planalto, pois justamcn- 
te no mesmo ano e mes, estava ela combatendo a cerca de 2.000 quilo- 
metros da sede? 

Nao e curial que essa "maior expedigao ate entao partida de S. 
Paulo". composta de tanta gente, nao podia estar em dois lugares ao mes- 
mo tempo? Claro que fazia falta entao! 

Para se aquilatar o grau, em que se fazia acentuar essa falta, e pre- 
cis© conhecer o quantum da populagao planaltina. So entao, saberemos 
a. proporgao exata dos que foram e a dos que ficaram. 

Machado de Oliveira na "Rev. Inst. Hist, de S. Paulo". calcula a 
populagao planaltina em 3.000 almas e eu no "Meio seculo de Bandei- 
rismo", 132, avalio em 6.000 almas, incluindo o elemento servil. 

Com isso, temos que a luta no Rio Grande do Sul mantinha fora 
do povoado cerca de 13% da populagao branca e 80 a 100% do total que 
consignei no "Meio seculo de Bandeirismo". Mas nao e so isso! Os 13% 
da populagao branca, que estavam fora do Planalto, impossibilitados de 
tomar parte nas deliberagoes, que, importantes se apresentavam de for- 
mas inadiaveis, eram os melhores do seu conjunto demografico. De fato, 
esses 13% que, desfalcando a populagao planaltina, deixavam-na entre- 
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gue as mulheres, criangas, velhos e invalidos. e exerciam o bandeirismo 
no rio Uruguai, na "maior expedigao ate entao partida de S. Paulo", eram 
a gente mais arrojada audaz e varonil do Planalto. Os 77% da popula- 
<:ao planaltina, que era correspondente ao elemento feminino, infantil, in- 
valido, avelhantado etc., era a escoria selecionada, pois os mais valen- 
tes, os mais intrepidos e aventureiros, os mais arabiciosos e destemidos 
partiam, afrontando masculamente todos os obstaculos! 

Foi assim que, a noticia da Restauraqao portuguesa surpreendcu o 
Planalto quando este se achava, com evidencia, privado da sua gente a 
melhor, isto e a mais provida de qualidades. Assim, o altiplano da Capi- 
tania vicentina deveria deliberar a respeito de um assunto de tao visceral 
importancia para a colonia, justamente, quando esta estava desfalcada 
da sua gente. em proporgao quantitativa nao pequena e qualitativamen- 
te a melhor! 

O que vai acima, e uma serie de raciocinios tao claros, tao nitidos 
que gritam, reboando seus estrepitosos ecos na historia do altiplano vi- 
centino. Eis que, o documento que nos ccrtifica ter havido em S. Paulo 
uma aclamagao de D. Joao IV, esse que esta no volume 7.o, Suplcmcn- 
to do "Registro Geral", 251, subscrito, apenas, por uma trintena de pau- 
listas. que nao eram clerigos. Entretanto em 16d0, quandos os jesuitas 
foram expulsos do Planalto, naturalmente, antes dos apresadores de 
M'borore, haverem partido (Taunay, "Hist. Geral das Bandeiras Pau- 
listas", II), foi lavrado um documento ("Actas" V, 35 a 38), relatando 
o fato, assinado por cerca de duzentos nomes. 

Sintetisando tudo, que acima vai encadeiado, temos que ficaram 
claros e nitidos os seguintes postulados: 

1.* — O Planalto comportava um nudeo de gente ja bem acrioulado. respi- 
rando uma atmosfera perfeitamente nativa em oposigao ao reinolisrro 
das outras coldnias menos isoladas que o Planalto. 

2.* — Nao era do Lntercsse economico da rcgiao o dominio portugufs. 
3.* -— A Restauragao portuguesa foi feita em Portugal no inicio de dczcmoro 

de 1640 e s6 quatro meses depois foi confirmada no Planalto, dcven- 
do essa incxplicavel demora significar alguma cousa. Hcsitagao? 

4/ — O Planalto estava desfalcado de grande partc da sua populacao, jus- 
tamente a melhor, a qual estava no Rio Grande do Sul sc batcndo 
no combate de M'boror^, onde eles sao assinalados pclos cronistas je- 
suitas. 

5.* — A adamacao de D. Joao FV foi feita no Planalto apenas por uma 
trintena de pessoas. enquanto que a expulsSo dos Jesuitas, levada a 
efeito no ano anterior foi feita por mais de duzentos moradores. Isso 
prova que a adamac^o de D. JoSo IV, foi efetivada por uma minima 
parccla da populagao planaltina sem- audiencia do grosso da popula- 
(So, que. quando aqui chegou, ja encontrou o fato consumado. 

Esses cinco postulados, absolutamente evidcnciados. cm provas ro- 
bustissimas, nao encontram guarida nas cronicas de Pedro 1 aques c de 
Frei Caspar, os quais "lusitanos ate o intimo dos corafdcs , estavam 
mais preocupados em mostrar como a Restauratjao lusa tinha rcpercuti- 
do bem no Planalto, onde Amador Bueno. tinha se revelado a abne- 
gada figura de uma nova mitologia, que a mania de linhagens dos cro- 
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nistas citados tinha por norma enalteccr. Mas e tao infantil o que con- 
tem o relate dos dois cronistas dos setecentos, que nao pode perdurar o 
que eles citam, nas paginas verdadeiras do passado planaltino. 

A aclamagao dc Amador Bueno nao foi encarada, tendo em vista 
os pontos fixos acima enumerados c levando em considera^ao as situa- 
gdes acima mencionadas, sendo correlatado com os acontecimentos, que 
se passando alhures, vinham repercutir de alguma forma no Planalto. 
Tendo em vista todos esses fatos, vamos ver como os acontecimentos 
se modificam e o que escrevcram os ingenuos cronistas Pedro Taques c 
Frei Caspar se desfiguram. 

Em se tendo em conta tudo quanto enunciamos, verificamos que a 
Restaura^ao portuguesa, casualmente coincidiu com o fato de estarem 
no sertao, distantes do Planalto em cerca de 2.000 quilometros, os in- 
div'iduos mais eficientes da regiao, so tendo ficado ai os menos aventu- 
rosos, nos quais nao sobrava animo ardego e assim, dentre esses infor- 
tunados em eugenia psicologica, teve de ser escolhido quem pudesse en- 
cabegar um movimento de rebeldia contra o novo estado de cousas. fi 
claro que, a escolha tinha que recair em individuo fraco, pois os fortes 
estavam no sertao! Eis como teria sido escolhido Amador Bueno. Nun- 
ca este morador planaltino fdra bandeirante. Eu passei em revista minu- 
ciosa mais de uma centena de nominatas de bandeiras, de acordo com am- 
pla documentagao! 

Eu analisei centenas de nomes, percorrendo em longa serie de es- 
tudos profundos, quasi toda a populagao planaltina, que tinha por ocupa- 
gao absorvente e empolgante o apresamento, que constituia a grande fon- 
tc de renda da regiao, unica base economica que era o sustentaculo ma- 
terial de toda a colonia do altiplano. Entretanto, apesar do cuidado mi- 
nucioso que pus nessas pesquisas, nao encontrei uma so vez o nome de 
Amador Bueno fazendo parte de qualquer empreitada sertanista, nem 
de defesa da Capitania, pois nao foram poucas vezes, que os planalti- 
nos armados e arregimentados tiveram de correr em auxilio do litoral 
ameagado pelos corsarios, ou de navegar em socorro do Nordeste, en- 
volvido nas lutas contra os flamengos! Dir-se-a que, Amador Bueno 
ja seria muito edoso na ocasiao em que o apresamento se fazia mais 
intenso, ou que o litoral vicentino era mais ameagado. Mas essa des- 
culpa se desmonta ante o fato, constatado por Pedro Taques, na "No- 
biliarchia", de acordo com um magnifico documento que ele cita, que 
os pais de Amador Bueno se casaram em 1590. Amador Bueno so po- 
deria ter nascido em 1591, com o que desde 1607, a sua atividade no 
sertao deveria se ter iniciado. Entretanto, nada se sabe sobre qualquer 
empreitada de bandeirismo em que figurasse o nome de Amador! 

Em 1628 houve em S. Paulo a organizagao da maior bandeira, ate 
entao partida para o sertao. Dizem os jesmtas, cujos depoimentos, o 
prof. Taunay reproduz, nos seus explendidos "Hist. Geral das Bandeiras 
Paulistas" e "Hist, seiscentista da Villa de S. Paulo", que essa magna ex- 
pedigao arrebanhou toda a populagao masculina de S. Paulo, com ex- 
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cepgao de 25 pessoas. Pois bem, entre essas 25 pessoas, que nao pri7 
mavam pela bravura, pelo espirito aventuroso, pela intrepidez, etc. es- 
tava Amador Bueno, que mansa e pacificamente estava em povoado. 
onde se assinala, em marqo de 1629, ("Actas", IV. 18 e 19). Entao, 
Amador Bueno, tendo nascido em 1591, tinha 37 anos. 

Entretanto, Amador Bueno tinha nessa empreitada raposiana de 
1628, muitos parentes, entre os quais seu filho, seu genro, seus irmaos, 
seu tio, varies primos, etc.! De 1635 a 1641, desenvolve-se rude a cam- 
panha apresadora contra Tape e entao os parentes de Amador Bueno 
estiveram vivamente empenhados na luta! Entretanto o nome desses 
planaltinos continua sem aparecer! 

Em 1639, organisa-se no Planalto uma expedigao de auxilio para a 
Restauragao do Nordeste e quern esta a frente disso e o proprio genro de 
Amador Bueno. Este apesar-de ter apenas 48 anos, nao toma parte 
em nada, tendo Raposo Tavares que chefiou militarmente a expedigao 
44 anos. 

Eis pois, como Amador Bueno, com um carater timido c fraco tena 
sido escolhido para figura central do movimento de emancipagao de 
1641 . 

Os moradores planaltinos foram surprendidos, quando a regiao es- 
tava esvasiada de seus melhores elemcntos, que na ocasiao estavam a 
uma distancia de 2.000 quilometros, combatendo em M'Borore. Dean- 
te disso, o movimento tinha de fracassar, como aconteceu. Para isso 
o motivo primacial, foi o apontado e nunca a abnegagao de Amador 
Bueno, a qual e lendaria, so tendo impressionado a cerebra^ao dos dois 
cronistas setecentistas do Planalto, os quais lograram impor seus pontos 
de vista aos elementos ortodoxos, que querem interpretar a nossa his- 
toria, como se ela devesse consistir unicamente na cronica lendaria, de- 
sacompanhada de bom senso, de logica etc., unicamente repousados no 
magister dixit! 
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CAPITULO XVIII 

M'BORORE' E SUA VERDADEIRA INFLUENCIA NA 
HIST6RIA PLANALTINA 

Sabemos que a unica fonte de renda do Planalto era o aprcsa- 
mento. 

Por isso, a populagao planaltina estava toda ela empolgada na fai- 
na cruciante do apresamento, o qual se exigia ribombante heroismo e 
espetacular espirito de aventura, exibindo toda uma fachada, que vem 
rebrilhando, deixaya nas sombras do olvido a verdadeira feigao do 
apresamento, que nada mais foi do que uma serie de capitulos econo- 
micos, pertencentes a um ciclo dessa naturesa, que foi indedinavel e 
incoercivel, exigindo um notavel esforgo e estoico espirito de sacrifi- 
cio da parte dos apresadores, que eram a quasi totalidade dos homens 
piratininganos. 

Na primeira metade do seiscentismo o apresamento tomou grande 
incremento, devido a estar o trafico africano paralizado e o Nordeste, 
invadido pelos poderosos holandeses, precisar progressivamente de bra- 
kes para a sua industria agricola do fabrico de agucar. 

Os holandeses, tendo impedido a importagao de escravos africanos, 
deixaram os nordestinos em situagao de dependencia do apresamento. 
Dai haver esta faina planaltina recrudecido, justamente coincidindo com 
o periodo da ocupagao batava no Nordeste e com a hegemonia flamen- 
ga nos mares. Por isso, os planaltinos, premidos pela procura de bra- 
gos por parte dos nordestinos, langaram em 1628 a 1632, expedigoes 
tremebundas sobre o Guaira, que reduziram a ruinas, apresando milha- 
res de escravos indios. O esforgo feito entao pelo Planalto, foi tao 
grande que, em 1628, dizem os documentos, so ficaram em povoado, 25 
homens validos. Isso quer dizer que, a populagao inteira do Planalto 
estava na estreita dependencia do apresamento. A destruigao e a con- 
quista dos milhares de escravos guairenhos nao bastaram para satis- 
fazer a fome do Nordeste, cada vez mais avido de gente para a sua 
industria agricola. 

Assim, em 1633, os planaltinos atacaram o Itati c destruiram Xc- 
rez; em 1635 apresaram os indios bravios ao norte do Tape, onde hoje 
e Sta. Catarina e de 1636 a 1640, talaram todo o tcrritorio riogranden- 
se, conquistando escravos das provincias jesuiticas de Tape e de Uru- 
guai. Em 1640, haviam atingido na sua obra de conquista c de apresa- 
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mento. as margens do rio Uruguai. Foram assinaladas e identifica- 
das tres a quatro expedi^oes nessa regiao longinqua. E' possivel e mes- 
mo provavel que, outras expedigoes tenham tido lugar e que o capitulo 
referente a campanha planaltina nas terras gauchas venha a ter novos 
esclarecimcntos, que tragam luz a muita cousa misteriosa, ainda. 

Em julho de 1640, os planaltinos, em virulento golpe de preponten- 
cia, que tao bem caraterisa o seu especial esp"rito de altivez, de inde- 
pcndencia e de particularismo, expulsaram os jesuitas em quadros que 
o cronista Azcvedo Marques, cinematiza, em paginas eloquentes de seu 
tao invocado "Apontamentos". Logo a seguir, os moradores da regiao, 
premidos pelo Nordeste, que Ihcs exigia bra?os para a industria-agri- 
cola do a^iicar, organisaram uma grande expedigao, a qual, no dizer auto- 
risadissimo do prof. Taunay {"Hist. Geral das Bandciras Paulistas", II, 
302) foi a maior expedigao ate entao saida do Planalto. Por esses ter- 
mos, essa expedi^ao seria mais vultuosa do que a de 1628. a qual em- 
polgou toda a populagao valida e masculina do Planalto, com excepgao 
de 25 pessoas. Visava o Planalto atravessar o rio Uruguai e talar o 
territorio mesopotamico que leva a Corrientes. 

Qual a composigao dessa quadrilha de assalto planaltina? 
O prof. Taunay, na sua citada "Hist. Geral das Bandeiras Paulis- 

tas", II 302, fala em 400 homens e 2.500 tupis, Mas esses totais sao 
elevados na propria obra mencionada do prof. Taunay, pg. 311, que se 
•iz: 

"vinham os mamelucos cm numero de quinhentos a sdsccntos, com mais de 
quatro mil indios tupys em setcccntas canoas". 

Ainda, o mesmo trabalho do prof. Taunay, diz a pag. 335: 

"kvam os autores de hJstorla do Paraguay o numero dc paulistas a sciscen- 
tos e a quatro mil os scus tupys, como ainda repcte Teschaucr. Ruycr, tcste- 
munha ocular, reduz estes algarismos dignos de um excrcito scrxcsiano a 350 
brancos e 1.200 tupys". 

No livro monumental de Aurelio Porto, o notavel historiador gau- 
cho, se encontram as seguintes referencias a essa parte do grande feito 
planaltino ("Historias das Missoes Orientais do Uruguai"). A pg. 121 
diz o emerito escritor: 

"dlzcm os documcntos jcsuiticos que a bandcira se compunha de 400 Portu- 
gueses com annas dc logo c muitos mestizos, mulatos e negros, alcm de 
2.500 flechciros, convindo, por em, rcssaltar que Teschaucr, citando outras 
forr -k diz que "os mamelucos (eram) cm numcros dc 500 a 600 com mais 
de 4.000 indios tupis cm 700 canoas". 

A esse respeito diz o eminente padre L. G. Pager, no seu exec- 
Icnte livro "Invasoes bandeirantes no Rio Grande do Sul i 

"Quanto aos piratininganos rtoril-Tm os dados cntrc 350 a 450 brancos auxi- 
liados por 1.200 a 3.000 tupis". 

Seja como for, a verdade e que esse numero desfalcou considcra- 
velmcnte .i populagao planaltina. 
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Eu tenho a impressao de que ela, fosse, raais ou menos numero- 
sa, tena, em qualquer hipotese, privado o Planalto, nao so da maior par- 
te da sua gente, desfalcando a regiao quantitativamente na sua popula- 
^ao, como qualitativamente , tirando dela o melhor elemento. 

Sim, porque se em 1628 a bandeira raposiana desse ano arrebanhou 
toda a popula^ao valida e masculina do Planalto, menos 25 individuos 
que fizeram excepijao dessa "levee en masse", a bandeira de 1640, 
diz o prof. Taunay, na "Hist. Geral das Bandeiras Paulistas", II, 303: 

"pouco dcpois ultimavam-sc os grandes prcparativos para a entrada em cam- 
panha da maior expedi^ao ate entao partida de S. Paulo, sertao a dentro. 

Or a, se a expedigao de 1640 era maior que a de 1628 e esta arre- 
banhara toda a populagao valida e masculina do Planalto, aquela, por 
maioria de razoes, deveria ter feito a mesma cousa. 

Quando teria saldo do Planalto a bandeira de M'Borore? 
A esse proposito diz Aurelio Porto, na sua magmfica "Hist, das 

Missoes Orientais do Uruguai", 123: 

"A bandeira deveria ter saido do povoado em fins da segundo quartd do 
ano de 640, " 

Perdoe-me o cmerito historiador gaucho, a quern tribute a mais vL 
va admiragao e a mais enaltecida homenagem, mas nao posso concor- 
dar com o seu enunciado acima. Vejamos: 

O segundo quartel do ano de 1640 compreende Abril, Maio e }unho. 
Em 14 de julho, portanto no 3.° quartel do ano, os planaltinos 

expulsavam os jesuitas, ( "Adas", V, 26), 
Muitos dos componentes da bandeira de M'Borore, identificados, 

pela documentagao paulista, tomando parte nos inventarios procedidos 
no sertao, figuram tambem no documento lavrado por ocas'iao da ex- 
pulsao dos Jesuitas, (Aurelio Porto, loc. cit. e "Adas", V, 25) 

Quer me parecer que, a bandeira teria partido em Agosto ou Se- 
tembro, para poder chegar em fins de Fevereiro a regiao do rio Uru- 
guai. 

Isso nos daria 180 dias, para fazer uma distancia de 2.000 quilo- 
metros, o que quer dizer uma media de 10,1 quilometros por dia o que 
e perfeitamente razoavel. 

Mas nao tenho a impressao de que isso tenha tido muita importan- 
cia! Muito mais relevante foi o fato de ter o encontro de M'Borore li- 
mitado ao Sul a expansao planaltina, pois com a derrota sofrida pelos 
planaltinos, ficou marcado o extreme limite sulfno da avangada brasi- 
leira, contra as terras que Tordesilhas fora prodiga em dar aos Felipes. 
Entretanto, de muito mais vulto, que o apontado, foi a revoluijao que cau- 
sou no Planalto. 

O fato de haver a bandeira tido lugar e chamado imperiosamen- 
te para rcgioes distantes do Planalto, (cerca de 2.000 quilometros, is- 
to e a sete ou oito meses de viagem, ou sejam 210 a 240 dias de mar- 
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cha) a totalidade da popula?ao valida e masculina, justamente em data 
em que se iam desenrolar acontecimentos da mais alta magnitude e im- 
portancia para os destines da regiao, e, a meu ver, a maior consequen- 
cia desse importantissimo feito da historia do bandeirismo. 

Analisemos com mais vagar o que acima vai afirmado! 
Nao pode mais restar diivida de que. em mar<;o de 1641, houve 

uma grande expedigao bandeirante, derrotada as margens do rio Uru- 
guai no famosissimo encontro de M'Borore. Essa gente, por for^a, de- 
veria fazer falta no Planalto, na proporgao do seu vulto. Essa conclu- 
sao e imperiosa e de uma transparencia cristalina. 

O prof. Taunay afirma ("Hist. Gecal das Bandeiras Paulistas", 
II, 302), que a bandeira de M'Borore foi a "maior ate entao saida do 
Planalto". Ora, isso quer dizer que, foi maior que a bandeira raposia- 
na de 1628. Esta bandeira raposiana de 1628, ja tinha sido colossal, 
pois havia esvasiado o Planalto de sua popula<jao valida masculina, so 
al deixando 25 homens. Assim sendo, dessas premissas fatalmente de- 
corre a conclusao inevitavel de que em margo, ate outubro ou novem- 
bro de 1641, o Planalto estava inteiramente esvasiado de sua popula- 
^ao valida masculina. A confirmar esse ferreo silogismo, temos os de- 
poimentos das varias testemunhas oculares de M'Borore, que sao una- 
nimes em dizer que a expedigao planaltina derrotada em M'Borore sc 
compunha de varias centenas de brancos e de mamelucos e de varies 
milhares de tupis, (Taunay, "Hist. Geral das Bandeiras Paulistas", II; 
Carlos Teschauer, "Historia do Rio Grande do Sul"; L. G. P'ager, 
"Invasoes bandeirantes no Rio Grande do Sul"; Aurelio Porto. "Histo- 
ria das Missdes Orientais do Uruguai"). Ainda a confirmar essa con- 
clusao, temos que, a ata lavrada, por ocasiao da aclamagao de D. Joao 
IV. a 3 de Abril de 1641, ("Registro Geral", Suplemcnto do VII volu- 
me, 251), pois ela so vem assinada por uma trintena de nomcs alguns 
dos quais de idade avangada. Isso quer dizer que o Planalto estava 
sem gente. 

Se o Planalto estava momentaneamente sem os seus moradores va- 
lidos e masculinos, nao podia mesmo tomar uma atitude que nao fos- 
se de passividade, ante a situagao que se visse obrigado a se definir. 
Por mais que os habitantcs do altiplano vicentino quizessem adiar o seu 
pronunciamento a respeito da Restauragao portuguesa, eles nao o po- 
deriam fazer de formas a esperar a volta dos expedicionarios batidos 
em M'Borore. Assim, com facilidade, se verifica que, a derrota de M'Bo- 
rore. foi mais fatal ao Planalto pelas consequencias que causou indi- 
retamente, do que pelo que fez diretamente resultar. 

Caso nao tivesse havido M'Borore, ou antes, caso nao tivesse tido 
lugar a expedigao planaltina ao Rio Grande do Sul. nesse ano de 1640, 
de formas a vir fazer falta mortal, com sua numerosa e sclecionada 
gente no Planalto no ano de 1641, e evidente que os acontecimentos 
historicos scriam outros e o caso da aclamagao de Amador Bucno nao 
teria tido o desfccho que tevc. 



CAPITULO XIX 

O GRAU DE SUBMISSAO DO PLANALTO A PORTUGAL 

Quando morria o rei cardeal D. Henrique, vitima de "artcrio-scle- 
rosis" prematura, grudado aos peitos suculentos de Maria da Motta, a 
sugar com avidez o unico alimento que ele ainda suportava, apresenta- 
ram-se entrc os cinco pretendcntes a sucessao, tres que reuniam mais 
possibilidades: 

a) Felipe 2.# de Espanha, por sua mSi a infanta portuguesa D. Isabel, filha 
de D. Manoel, que se casara com o imperador Carlos V, seu primo. Alem 
dlsso Felipe 2.° de Espanha tinha sido casada com a falecida infanta por- 
tuguesa D. Maria, filha de D. Joao III, sua prima duplamentc, porque 
sua mSJ, sendo irma de seu sogro, seu pai era irmao de sua sogra. 

b) D. Antonio, Prior de Crato, fllho do infante D. Luis, este irmao de D. 
Joao III, e do cardeal-rei e como estes, filho de D. Manoel. Para afastar 
este concorrente que legalmente era o mais poderoso, inventaram que 
ele era bastardo, pois que seu pai nao se casSra co msua mai, mas essa 
balela foi desfeita por Mario Brandao, no seu "Coimbra e D. Antonio 
Rci de Portugal". 

c) D. Catarina, duquSsa de Bragan?a, filha que fora de Eduardo, duque dc 
Guimtaraes, este tambem irmao de D. Joao III, e portanto filho de D. Manoel. 

Dcsses tres candidates, Felipe 2.o como rei de Espanha, dispondo 
de dinheiro e de soldados, da naqao mais rica e poderosa da Europa, 
era o mais forte, de fato. 

Sob o ponto de vista legal, entretanto, o que reunia mais elementos 
era D. Antonio. 

Nao ha duvida que, este tenha sido, tambem, o candidate mais 
simpatico, pelo romantismo de que se envolveu sua situagao de espolia- 
do e vitima da prepotencia, e da "quinta coluna" de Felipe 2.°, por este 
posto em atividade, por intermedio de Cristovam dc Moura, o Laval 
quinhentista. Alem disso, D. Antonio representava a causa nacional e 
a sua situa^ao se apresentava similar a do Mestre de Aviz, dois seculos 
antes. 

D. Catarina nao conseguiu agitar as simpatias dos coloniais bra- 
sileiros em seu favor, por se haver unido ao estrangeiro rei da Espa- 
nha, contra o luso e popular D. Antonio, alem de que ela havia recusa- 
do o Brasil, que Felipe estava pronto cm Ihc dar em troco da sua ade- 
sao. Essa recusa de D. Catarina era um mcnospreso devotado ^s co- 
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lonias, nao podia as agradar e promover simpatia ^ sua causa, bem co- 
mo de seus desccndentes. Quando o neto de D. Catarina, em 1640, se 
insurgiu contra a Espanha e £oi feito rei de uma nova dinastia, sob o 
nome de D. Joao IV, ele foi aclamado em Salvador da Baia pelos se- 
guintes motives: 

a) O Nordeste estava fortemente reinolisado, sob uma inteosa influenda 
lualtana. 

b) Os dirigcntes colouiaia eram todos reinois-portugueses. 
c) Portugal ansiava em por termo ao dominio espanhol .langando mao por 

laso de qualquer meio, o que nSo era exatamente o objetivo das cold- 
nias brasileiras. 

A estirpe de D. Antonio, em 1640, havia se diluido em bastardias, 
de modo que, a casa de Braganqa, embora nao pudesse sacar muito 
nas simpatias dos coloniais brasileiros, era a unica a oferecer algumas 
probabilidades, contra os espanhois. Eis pois que, enquanto a descen- 
dencia de D. Antonio desaparecia, a de D. Catarina permanccia uni- 
ca em campo contra os espanhois, cujo dominio os lusos ansiavam em 
fazer findar, restaurando a soberania portuguesa. 

O Nordeste. pcla sua importancia economica e demografica, era 
muito mais lusitano e era conservado muito mais no carinho nas aten- 
goes e na dependencia portuguesa, do que as altaneiras, esquccidas, 
abandonadas e destacadas colonias do Sul, empobrecido. Dai, serem as 
colonias do Nordeste governadas por gente dos mais altos degraus hie- 
rarquicos de Portugal. Igualmente reinois, bem nascidos e prestigiosos 
eram os dirigentes da rede administrativa da rica regiao nordestina, 
enquanto que as colonias do Sul, que renumeravam mal o fisco reinol, 
eram relegadas a governantes reinois menos graduados. ou a eleitos da 
terra. Eis que a causa da Restaura^ao portuguesa repercutiu diferente- 
mente nas colonias opulentas e reinolisadas do Nordeste e as empobre- 
cidas e acriouladas colonias do sul. 

A colonia planaltina era no Sul, na qual mais se extremava esse 
dcsapego a Portugal. Sim, porque esse desapego variava em diversas 
graduates, conforme a maior ou menos intensidade que entravam cm 
jogo as diversas forgas do complexo geografico, social, etnico, psiquico, 
economico de cada colonia, em rela<;ao a Metropole. 

A colonia planaltina, alem do desapego, psiquico, sentimental, so- 
cial, moral, cultural, etc. de Portugal determinado pela maior distan- 
cia, como pelo rigoroso isolamcnto da Metropole lusa, tinha, ainda, a 
militar, com grande energia, o interessc economico, que era um fator 
que sempre manteve o grupo humano planaltino bem araarrado ao cepo 
do sacrificio de qualquer preocupagao idealistica. 

De fato. ao Planalto. empolgado pelo apresamento de indios cm 
terras que Tordesilhas prodigalizara a Espanha, mais convinha a con- 
tinuagao do dominio espanhol, porque assim, para a continua^ao do 
apresamento, nao haveria nccessidade de serem atravessadas frontci- 
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ras, as quais por menos defendidas, que fossem, eram sernpre obstaculos 
que tem persistido atraves dos seculos. 

Esse desapego a Portugal e esse interesse economico na continua- 
?ao de ligagao com Espanha, por parte do Planalto, eram evidente- 
mente fortissimos, de modo que, nao poderiam ser vencidos por um la- 
50 sentimental muito frouxo, que, por ventura, ainda existisse a pren- 
der o Planalto a Portugal, ou por qualquer sentimento mais frouxo ainda 
de um planaltino de cinco geragoes, com mistura com sangue amerindia- 
no e espanhol em relagao a pessoa do Duque de Braganga cujas qua- 
lidades eugenicas nao recomcndavam t cujos antecedentes da est0rpe, 
em jelagao ao Brasil nao o faziam merecedor de dedicagoes. Diz a 
cronica que o Duque Joao de Braganga nao era homem a prender gran- 
des dedicagoes e a provocar, por ele saudades. Pessoas, que se desta- 
cam pela sua conformagao fisica, pelo seu valor intelectual, pela sua au- 
dacia, valentia, despreendimento, ou superioridade de procedimento, etc., 
podem provocar grandes e profundas dedicagoes. Entretanto o Duque 
Joao de Braganga, nao so era despido de qualquer dessas qualidades, 
que poderiam empolgar, como era a negagao de qualquer vulto que pe- 
la sua agao gera a simpatia e o prestigio. 

E' inacreditavel e inverosimil qualquer sentimento de dedica- 
gao pessoal por parte de qualquer elemento do Planalto, em relagao ao 
Duque Joao de Braganga, mormente naquele tempo de falta de tele- 
grafo, de imprensa, de radio, de cinema, de propaganda, etc., que im- 
permealizava o Planalto, jci de si geografica e psicologicamente isola- 
do e apartado da ciencia da marcha do mundo. Alem disso ainda, sa- 
bia-se que os moradores do Planalto nao eram muito fieis a Portugal. 
Isso confirma admiravelmente o pensamento que eu enunciei acima. Sa- 
bemos que a regiao nao era fiel a Portugal, por um documento, que e 
um admiravel espelho da situagao. Trata-se de uma carta, escrita pelo 
Governador D. Joao de Lencastre ao rei de Portugal D. Pedro II, fi- 
Iho do duque Joao de Braganga. Diz essa carta, escrita de Salvador 
na Baia, a 7 de Janeiro de 1700 (Basilio de Magalhaes, "Expansao 
Geographica, 169; "Rev. Inst. Hist, de S. Paulo", V. 295): 

**. .. tambcm me parcoe, c muito convcnicnte que sc levante outro tergo de 
inlanteria c um esquadrao dc dragocs, para sc metter na villa dc S. Paulo, 
pretcxto de que e para scgurar a mesma villa e dclla se poder socorrer fa- 
cilmcriite a dc Santos; sendo o fim particular deste negocio segura-la dc 
seus mesmos moradores, pois cstcs tem deixado, em varias occasiocs, sus- 
oeitosa a sua fidelidade, na pouca obediencia corn quo observam as leis de 
V. Mgc. c ser gentc por sua naturcza absoluta e varia c a maior parte della 
criminosa, e sobretudo amantissima da liberdade, em que se conservam ha 
tantos anos quantos tem dc creagao a mcsma villa; e vendo-sc hojc com 
opulenda e riqucsa que a fortuna Ihes offcreceu no descobrimento das ditas 
minas, mc qucro persuadir sem o menor escrupulo, sao capazcs dc appete- 
cer sujcitar-sc la qualquer nagao cxtrangcira, que nao so os conserve na liber- 
dadc e insolencia com que vivcm, mas de que supponham podem ter aquellaa 
convcnicncias que a ambigao costuma facib'tar a semelhantes pessoas, sendo 
a principal e a que elks mais suspiram a da escravidao dos indios". 
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Oia. esse precioso documento faz evidente que, teria sido, por par- 
te dos planaltinos, impossivel e absurda qualquer manifestagao de leal- 
dadc a Portugal e a seu rei. Tanto mais, em se tendo em vista que, e es- 
se documento, confirmado pela agao conhecida dos planaltinos desobe- 
decendo o ato real de D. Joao IV de 1643 e o de 1647, os quais deter- 
minavam a readmissao dos jesuitas, expulsos em 1640. Se os planalti- 
nos desobedeciam os alvaras regies, enquadrando-se admiravelmente no 
retrato deles feito no documento citado, nao podiam ter homenageado 
ao Duque Joao de Braganga, o aclamando como uma manifestagao de 
lealdade. De fato, onde estaria lealdade, se os planaltinos desobedeciam 
as medidas legais da Metropole? 

Nao era isso mais do que deslealdade e desobediencia? Era rebeldia! 
Por isso e que o douto prof. Taunay, na sua "Hist, seiscentista da 

Villa de S. Paulo diz os planaltinos riam-se dos ukases dos Bragan- 
gas e o emerito historiador Washington Luis no seu "A capitania de S. 
Paulo' , afirma que so no seculo XVIII, os paulistas reconheceram a so- 
berania de Portugal. Onde estava a lealdade ,em face desse quadro in- 
declinavel? Ve-se bem, por ai, como seria absurda e infantil a reconsti- 
tuigao das aclama^oes de Amador Bueno e de D. Joao IV, feitas por 
Pedro Taques e por Frei Caspar. E' tao inverossimil, falto de logica e in- 
digno de intelectuais, o que relatam os dois cronistas planaltinos dos se- 
tecentos, que eu levo, o que eles contam, como se fosse, um menospreso 
aos cerebros dos posteros ou um atentado ao bom senso. 

— Sintetisando tudo quanto vai acima enunciado, temos que, estao 
afirraados os seguintes postulados: 

l.o) O apego a Portugal, por parte do Planalto, era minimo pois no 
fim de cinco ou seis geraqoes o estado psiquico dos moradores da re- 
giao ja era proprio. 

2.o) O interesse economico da regiao planaltina estava na conti- 
nuagao do dominio espanhol, pois com isso o apresamento poderia ser 
continuado, sem que fronteiras tivessem de ser transpostas. 

3.o) O planaltino sempre foi um individuo eminente utlitario, so- 
brepondo o seu interesse ecomonico a qualquer preocupagao idealistica, 
ps'iquica, sentimental ou religiosa, por mais arraigada que esta fosse. 

4.o) Outras regioes brasileiras, por muitas circunstancias, teriam 
tributado lealdade a Portugal, mas o Planalto, nao e crivel! 

5.o) O Duque Joao de Braganqa nao deveria ter merecido a de- 
dicatjao profunda do povo planaltino, a ponto dele abrir mao abnegada- 
mcnte de sens interesses economicos, pois a personalidade do Duque nao 
se destacava da mediocridade por qualquer motivo. 

6.o) A casa de Braganqa nao deveria ser muito querida no Bra- 
sil, pelos seus antecedentes de menospreso pelas colonias. 

7.o) O Planalto constituia uma colonia geografica, social, inte- 
lectual e cconomicamcnte isolada do resto do mundo lusitano. alcm de 
pauperrima, com o que fiscal e comcrcialmente rendia muito pouco. Is- 
so era causa de ser completamcntc abandonado e esquecido pela Metro- 
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pole. Devido a essas circunstancias referidas, o Planalto, constituira um 
microcosmo todo seu, sera grandes lagos que o prendessem a Portugal. 

8.0) Essa situagao perdurou durante todo o seiscentismo, perio- 
do de tempo em que a regiao planaltina esteve imersa na maior miseria 
que se possa conceber, so dela saindo com a descoberta do ouro nas Ge- 
rais, o que determinou a cessagao da circunstancias, que pesavam sobre 
a regiao, tirando-a do isolamento, bem como atraindo grandes massas 
imigratorias reinois. Isso fez com que o Planalto, so entao, fosse bem 
atrelado ao carro dos Bragangas e embarcassc, com suas bagagens na 
canoa portuguesa. 



CAPITULO XX 

PEDRO TAQUES E FREI CASPAR 

A experiencia consistcnte na observa^ao da historia, nos ensina que 
o desenvolvimento cultural ascende e cresce na mesma proporgao que o 
desenvolvimento economico. Assim. uma regiao rica pode possuir ele- 
mentos destacados em cultura a formar um ambiente de elevado nivel in- 
telectual, artistico, etc., enquanto que, uma regiao pobre nao pode cui- 
dar do seu desenvolvimento cultural, tendo que sc empenhar no "strug- 
gle far life". 6 a aplicaijao do estafado brocardo latino do "primo vi- 
vere..." 

A historia brasileira confirma, de modo impressionante, essa obser- 
va^ao. Eis que, o Planalto nos seculos XVI e XVII foi pauperrimo, sem 
fonte de riqueza. sem grande concentragao demografica e colonizadora, 
mesmo porque a sua miseravel economia nao convidava ninguem na Ibe- 
ria a ingressar no seu corpo etnico-social, o qual desprovido de poder aqui- 
sitivo, tinha um baixissimo nivel de vida. 

Por isso, a regiao do altiplano vicentino, no decorrer dcsses dois 
seculos iniciais, nao apresentou desenvolvimento cultural algum. 

Era uma mferioridade intelectual absoluta. Os moradores da regiao 
planaltina viviam em nivel infimo, o qual se ombreava com um grau 
baixissimo em civiliza^ao, o qual apenas emergia da selvageria. Era un» 
analfabetismo con.pleto que empolgava a quase todos os moradores regio- 
nais, do qual se deitacavam muito poucos elementos, os quais nao se ele- 
vavam a altos niveis culturais. Assim foi ignorada a evolugao historica do 
grupo humano planaltino durante esses dois seculos iniciais. Tudo quanto 
se sabe da vida da regiao e baseado na tradi^ao, na lenda, ou na fantasia, 
que corria imerecedora oe fe pelas gera^oes, transmitidas de pai para fi- 
Ihos e netos, alem de uns poucos relates cronologicos de jesuitas abraza- 
dos pela paixao ou de alguns comentarios, de eventos feitos por quem 
nao havia sido iluiainado por ccntelha "vieihea". 

Essa sotoplanura intelectual, por todos proclamada e verificada dos 
documentos, publicados, que espelham com nitidez essa inferioridade, era 
paralela ao cenario artistico e literario. Esse passado quinhentista c scis- 
centista nao deixou a menor manifesta<;ao de supcrioridadc mental. 

Nao temos dessas ccnturias o mais leve indicio pictorico. pelo qual 
se possa reconstituir a fisionoraia dos horizontcs urbanos planaltinos. 
Nao possuimfvs dessas epocas o mais leve vestigio que nos autorisassc a 
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reconstituir a paisagem regional da sociedade sediada no Planalto. Tu- 
do que se queira fazer tem que repousar na imaginagao, no raciocinio, 
na logica, no bom senso, etc., alem de em uns poucos depoimentos sus- 
peitos e eivados de interessc em deprimir os tragos dos coloniais. Para 
a reconstituigao da maravilhosa epopeia do bandeirismo apresador e pre- 
ciso se recorrer a documentagao jesuitica e espanhola combinando com 
as rarissimas achegas e com os sibilinos e avaros elementos, que en- 
contramos, em laconismo extreme, homeopaticamente entremeiados na 
documentagao cuja publica^ao ainda nao foi encarecida suficientemente. 

Por isso a historia planaltina e ignorada nas paginas do passado bra- 
sileiro e vemos erros mais grosseiros ao lado dos mais volumosos cinca- 
das, fixadas pelos reconstituidores da cronica brasileira, tais como Var- 
nhagen ou Rocha Pombo, quando capitulos importantissimos do evoluir 
da ,vida do pais, ou da sua forma^ao nacional sao passados em revista, 
com despreso absoluto, olvido completo, ou ignorancia macissa da fun- 
gao desempenhada pelo Planalto. 

Enquanto isso, o opulento Nordeste, onde se localicava pujante a 
industria agricola do agucar, nadava em prosperidade, que se refletia 
no crescimento intelectual, artistico e literario, o qual se pode ate hojc 
verificar, pelas mirificas reconstitui?6es do douto Gilberto Freyre. 

Pode-se dizer, sem receio de erro que, a historia do Brasil, tal co- 
mo ela nos e transmitida pelos classicos autores de livros a esse respei- 
to, limita-se ao estudo do passado nordestino, isto e da Baia para o- 
norte. 

A reconstituigao da formagao e da evolu^ao dessa regiao, bem co- 
mo dos quadros policromicos da sua vida, tem sido facilitado e possi- 
bilitado pelos inumeros elementos materilizados, como consequencia das 
fontes de riqueza da regiao, opulentada pelo fabric© do agucar. 

A causa dessa situagao eminentemente dispar, em varias partes co- 
loniais luso-brasileiras, esta no maior ou menor incremento economico 
dessas partes. 

O reflexo disso no campo intelectual, artistico, literario, etc., fez 
com que o Planalto vivesse nos dois primeiros seculos, em espessa pe- 
numbra, da qual so logrou sair, em parte, com a descoberta do ouro, nos 
fins dos seiscentos. 

Em parte, apenas, porque a regiao, so indiretamente, essa descober- 
ta com o sequito de suas multiplas consequencias, beneficiou. 

Mas, mesmo assim, o Planalto, de alguma maneira se valeu, no seu 
desenvolvimento intelectual e artistico, das descobertas dos mananciais au- 
riferos, 

A documentagao publicada, isso nos evidencia, com clareza absoluta. 
O crescimento demografico da regiao planaltina, que se expandiu ate 

as duas centenas de milhares de habitantes, no fim do seculo XVIII, 
atraindo sobre si, uma grande onda imigratoria reinol, que se foi sedi- 
mentar entrosada com a populagao preexistente, na regiao alta da Capi- 
tania vicentina, nos atesta, confirmando, o mesmo fenomeno. 
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A esse aumento economico-demografico, a mudanga etnico-social so- 
frida pela regiao, tivemos indicios rapidos, com o aparecimento de dois 
vultos, os quais, pelas respetivas superioridades de niveis intelectuais re- 
velados. foram indiscutivelmente expoentes da atmosfera em que viviam. 

Foram eles Pedro Taques e Frei Caspar, os quais eram dois indi- 
viduos representativos de fenomenos, que se faziam sentir em toda a 
regiao. 

Meras consequencias de causas que nao dependeram das respeti- 
vas vontades, caso eles nao se chamassem Pedro Taques ou Frei Caspar, 
teriam de surgir com outros nomes. fi claro que, as forma<;6es indivi- 
duais dessas duas personalidades tiveram influencia no painel intelectual 
planaltino dos setecentos. mas, em linhas gerais esses dois expoentes do 
seculo XVIII no Planalto tinham que aparecer, pois eles foram predeter- 
minados pelo ambiente que havia se formado. 

Eram essas duas personalidades acima nomeadas, individuos acima 
da media que habitava o Planalto. Os escritos deles tinham, por for^a 
que, se influenciar fortemente pelas circunstancias que os cercavam. O 
ambiente externo planaltino na ocasiao. como eu ja tive ocasiao de dizer, 
era de um modo notorio saturado de espirito reinol. O resultado da guerra 
dos Emboabas e a onda emigratoria reinol, atraida pelo fulgor aurifero, a 
qual, ao se sedimentar, havia colmatado o Planalto, se sobrepondo e do- 
minando a preexistente de orientagao crioula, tinham que pesar. Seiia 
natural pois que o ambiente setecentista no Planalto fosse bem portugues, 
pois alem das causas reinolizantes apontadas, ainda militavam as seguintes: 

a) a agao virulenta da Metropole, sempre gulosa de riquezas, se fa- 
zendo sentir de uma maneira vioJenta no Planalto, para onde 
eram enviados caes de fila, de inaudita truculencia, os quais, por 
meio da prepotencia covarde e maquivelica, eliminavam os ex- 
poentes da estirpe planaltina do seiscentismo. 

b) a atengao da Metropole, antes so voltada para as colonias agu- 
careiras do Nordeste e preocupada com o Planalto. so depois 
da descoberta do ouro. Antes, o misero Planalto nada rendia 
ao fisco reinol, mas depois da mineraqao, a regiao ao altiplano 
vicentino passou a ser um magnifico fornecedor do fisco rei- 
nol, que por esse motivo cuidava, com atengao, desse Planalto, 
que passara a ser opulento e produtivo. 

Essas duas razoes, ao lado das que eu mencionei antes, tinham tor- 
nado fortemente reinolizado o ambiente planaltino, fazcndo desapareccr 
o espirito acrioulado, que reinava nos dois primeiros seculos. Scria na- 
tural, pois, que, a atmosfera reinante no Planalto fosse saturada de rei- 
nolismo, o qual, por sua vez, iria moldar todas as ideias, todos os pensa- 
mcntos, todas as produ^oes artistico-literarias, etc., claboradas no Pla- 
nalto. 

Tendo surgido na regiao escritos e cronicas, cstes devcriam, por for- 
?a, sendo modeladas, receber a influencia da atmosfera reinante. 
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Tudo quanto era, no seculo XVIII, produzido culturalmente no Pla- 
nalto, fatalmente, tinha que sofrer a orientagao ambiental. 

Como este era profundamente aportuguesado, temos que a sua for- 
?a moldadora se projetava com a firmeza indeclinavel de um ferreo-mo- 
delo no que era originado na regiao, que assim perdeu os signos de criou- 
lismo, que, indisfar^aveis o caracterizavam, Por isso Washington Luis, 
impressionado, afirmou no seu "Capitania de S. Paulo" que o Planalto so 
nesse seculo XVIII, reconheceu a soberania de Portugal. Eis que, ate o 
idioma guarani, antes falado no Planalto, foi, nesse seculo XVIII, subs- 
tituido pelo portugues. 

Esse ambiente, assim saturado de espirito reinol, apresentava outra 
faceta, o qual determinava tambem notavel influencia na produ?ao cul- 
tural regional. Era a nobiliarquico-mania! A tendencia exagerada pelas 
linhagens, em mistura com um apego extremado pelas velhas estirpes lu- 
sas, e pelas gera^oes aristocratas peninsulares, que uma vesguice de vi- 
sao coletiva deformava as proporgdes, privando o povo completamente 
de espirito critico e impedindo de ver o ridiculo disso, eis a atmosfera 
que durante o seculo XVIII, foi o Planalto imbuido. Seria fatal o conu- 
bio disso com o exagerado reinolismo existente entre os cerebros planal- 
tinos. 

Dai, nasceram 03 escritos de Pedro Taques e de Frei Caspar, os 
unicos cronistas que nos legaram cronicas a respeito dos sucessos planal- 
tinos e da evolu^ao historico-social-etnica economica do grupo humano, 
isolado desde o seculo XVI, na regiao alta da Capitania vicentina. 

Naturalmente esses legados do veneravel linhagista e do egregio e 
reverendo monge tinham, por forga, que ser calcados nos espiritos aci- 
ma mencionados, como reinantes no ambiente intelectual, sentimental, mo- 
ral, etc. da regiao em que sempre viveram os augustos autores citados. 

Alias isso e nitido para se depreender bem dos escritos do prof. 
Taunay nos seus prefacios aos trabalhos de Pedro Taques "Historia da 
Capitania de S. Vicente", e " Informagoes sob re as Minas de S. Paulo" 
e de Frei Caspar "Memorias para a Historia da Capitania de S. Vicen- 
te", bem como nas de Paulo Prado, no seu "Paulistica". 

Alem dessas causas de naturais deformagdes, que desmerecem os le- 
gados dos dois escritores planaltinos dos setecentos, precisamos anotar 
que eles tiveram de reconstituir toda avida do passado planaltino, des- 
de Joao Ramalho. Esse trabalho teria sido dificilimo, pois nao abunda- 
vam as fontes, dado o mencionado embotamento do intelecto dos morado- 
res planaltinos dos dois seculos iniciais. Ante essa carencia os dois cro- 
nistas citados foram constrangidos a recorrer as tradigoes de familia, 
transmitidas de geragao em gera^ao. 

Por isso e que, Paulo Prado diz no seu "Paulistica", pref., VIII: 

A historia dc S. Paulo, nos v^lhos chromstas c talvcz mais itna/jipoy* do 
que exata. Xaques e Frei'Caspar cochficaram por assim dizer a lecjenda que 
tern constituido grande parte do passado paulista. Atufados nos detalhes eru- 
ditos e nobiliarchicos, nessas chronicas apparecem como figuras de lenda 
Joao Ramalho, Tebiri^a, Raposo Tavarcs, Amador Bucno, etc." 
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Ja antes disso, ensinava o prof. Taunay, no pref. ao trabalho de Pe- 
dro Taques "Informagoes sohre as Minas de S. Paulo", 39: 

"a rcspdto das qucstdcs histodcas de antigas eras, sobrctudo, muito se 
guiou o linhagista pel as versocs de fonte patema". 

Eis que a tradigao oral, a respeito do passado planaltino, teria sido 
fixada dessa maneira por Pedro Taques, de quem o prof. Taunay, ibi- 
dem, 49, diz; 

"Todos estes motivos dc justo mclindrc nctn por isso Impcdem que Pedro 
Taques scja o mais Bel dos vassalos do Rei dc Portugal Admira-lhe sctn- 
prc incondiciooalmcntc o critcrio dos actos, a extensao do poderio, a rcvc- 
lar-se o subdito mais obedientc e respeitoso de um; monarcha absolute*, sen 
tindo-sc pcrfeitamcntc solidario com os intcrcsses daquellc grande soberano 
de quem teve a Ventura dc nasccr sugcito. Envaidccc-o sobrcmancira o 
augmento que a saa arrecada^ao cm Goyaz trouxe aos rcaes quintos". 

Mais adeante o prof. Taunay ensina (ibidem, 50); se referindo a 
Pt^iro Taques: 

"Apesar de paulista ate a ralz dos cabellos, sente-sc \tambcin fusitano ate o 
intuno do oora^ao, admirador incondidonal do seu rei e scu govcrno". 

Como essa mentalidade pois, scria perfeitamente humano c racional- 
mente logico que, Pedro Taques, ao fixar as "legendas sobre o passado 

paulista" e as "persdes paternas", bem como as tradigoes de familia e as 
"lendas imaginosas", o fizesse, atraves de seu espirito vasado no lusita- 
nismo, que o imbuia, "ate o intimo do coragao", como nos ensina o gran- 
de mestre professor Taunay, no seu trecho citado. 

Por isso, talvez e que, o linhagista tenha errado tanto! 
Ele comete tantos deslises series, que coloca a vinda de Martim 

Afonso, a viagem classica da historia vicentina, em 1531, quando esse 
feito so teve lugar um ano depois, alem de nao ter ele com a sua famo- 
sa expedi^ao aportado diretamente, como diz o linhagista, que ignorava 
o roteiro de Pero Lopes. Dir-se-a que Pedro Taques nao conhecia um 
documento que so foi descoberto depois. Isso explica o erro, mas, nem 
assim, esse desvio da verdade deixou de existir. — Naturalmente esse 
argumento faz com que. Pedro Taques, tenha errado sem dolo. Mas nin- 
guem arroga dolo ao linhagista! Este nao teve intentjao de errar, mas 
deixou de ser infalivel. Nesse erro, Pedro Taques foi acompanhado pelo 
monge, que tambem errou muito, embora sem a menor inten^ao dolosa. 
Entre os numerosos erros, com que. involuntariamente intoxicou as pagi- 
nas do passado planaltino e um dos mais graves, cometidos pelo linha- 
gista. figura o que diz respeito a seu bisavo Lourengo Castanho Taques. 
Por ser seu tao proximo antepassado, que morreu apenas mcio seculo 
antes de haver nascido Pedro Taques, o erro destc c indesculpavel e sc 
perpetuana incrustado na cronica regional, nao fossem os documcntos 
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de publicagao oficial, os quais sintetisando a sabia "ligao dos cartorios", 
poz abaixo o magister dixit, entronisado pelos conservadores, que divi- 
nizavam a autoridade do linhagista. Que este errasse a proposito de 
cousas muito distantes da sua epoca e concernentes a assuntos mais ge- 
rais, e lamentavel mas concebivel, mas que o linhagista daudicasse, de 
uma forma tao grosseira a respeito de seu bisavo, que viveu em data tao 
aproximada h em que ele, Pedro Taques de Almeida Paes Lemes, viveu, 
c verdadeiramente incompreensivel alem de injustificavel e indisculpavel. 
A esse proposito ver o que eu estudo no meu "O Bandeirismo Paulista 
e o Recuo do Meridiano", 

Em que porem, um erro do linhagista mais consequencias maleficas 
projetou nao so sobre a historia do Planalto, mas tambem sobre o co- 
nhecimento da vida do con junto colonial luso-brasileiro, e o em que con- 
siste em fazer crer que a regiao planaltina era opulenta, a ponto de con- 
tar em seu seio o "Creso pacnahybano" o padre Dr. Guilherme Pompeu, 
proximo parente do linhagista, que morreu logo ao nasccr o linhagista, o 
homem de letras de S. Paulo setecentista. 

Todo trabalho deixado pelo veneravel autor da "Nobiliarchia", evi- 
dencia um desejo indisfargavel, o qual iludiu muita gente de boa fe, de 
fazer crer que o Planalto vinha sendo uma regiao de fino tratamento, 
proporcionado por uma situagao economica folgada. Esse erro lastimavel, 
que 6 um desvio grandc da verdade, no momento esta corrigido, mas le- 
vou a dolorosa e fantasticas aprecia?6es historico-sociologicas, que con- 
trastam com o que os documentos publicados cvidenciam. 

Eu tento explicar esse lamentavel erro de Pedro Taques, lan^ando 
mao de dois pontos de partida: 

a) O excessivo e prejudicial regionalismo nobiliarquico-maniaco de 
Pedro Taques, o qual o teria levado a falsear a verdade. 

b) O fato de Pedro Taques ter escrito no setecentismo, epoca, em 
que depois da mineragao nas Gerais, em Goiaz, em Cuiba, etc., 
o Planalto, entreposto das minas goianas e matogrossenses, go- 
zava de uma certa euforia economica, espelhando uma situa- 
?ao. a qual, se nao era comparavel ao Nordeste acucareiro dos 
dois primeiros seculos, entretanto, estava em muito melhor si- 
tuagao do que a dos miserrimos quadros, que nos quinhentos e 
nos seiscentos, o Planaho havia atravessado. 

Essas duas circunstancias conjugadas, teriam feito com que o linha- 
gista caisse no erro de exagerar essa euforia relativa, que indiscutivel- 
mente bafejou o Planalto nos setecentos. 

Isso demonstra o quanto e imprudente, como o fazem os nossos re- 
constituidores do passado, confiar cegamente nos legados dos dois lumi- 
nares da cultura planaltina do passado. Devemos ter muita cautela em 
relagao aos capitulos de Pedro Taques e de Frei Caspar! 

Eu nSo qucro, repito, atirar sobre esses dois vultos da intelectuali- 
dade paulista do s^culo XVIII, a pecha de haverem tido a intencao cri- 
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minosa de desviar a verdade historico-social-economica. Eles o fizeram 
inconscientemente. fi precise, pois, para que nao se caia no "magister 
dixit", empregar muito cuidado e prudencia a respeito do que dizem Pe- 
dro Taques e Frei Caspar. Em regra, esses dois cronistas setecentis- 
tas quando buscam consolidar suas asseveragoes em documcntos, encon- 
tram a verdade e a seguran^a, mas quando eles nao estribam suas afir- 
magoes em documentos, precisam ser recebidos com muita parcimonia. 
bom senso e cautela. 

Na maioria das vezes, em assuntos genealogicos e nobiliarquicos. 
tanto o linhagista, como o fradc buscam consolidar suas asseveraqoes nas 
"ligoes dos cartorios", isto e em solidos documentos, mas quando eles co- 
mentam, desacompanhados de base documentaria, quadros cronologicos, 
ou atos da vida social planaltina, ou ainda capitulos economicos do pas- 
sado da colonia lusa do altiplano vicentino, geralmente nao merecem 
confianqa absoluta. Para exemplificar concretamcnte temos que, quan- 
do o linhagista traqa a gencalogia de uma estirpc qualquer. ele acerta 
porque geralmente busca o auxilio solido do que ele chama "ligao dos 
cartorios". isto e na documentaqao que invoca em abono das suas asser- 
q5c QL.-tr.do, porem, e;^ com o !>ade beneditino, reproduzem urn qua- 
dro historico-social da vida planaltina, como por cxemplo, a aclamaqao 
de Amador Bueno, baseados unicamente nas proprias visbes dos aconte- 
cimentcs, que ficam sujeitos as aprcciaqdes do linhagista ou de Frei Gas- 
par, que os comcntam segundo o angulo visual deles (que por sua 
vcz estao infh cnciados pela ntmosfera que os cercam ou os envolvcni ou 
<unda os pressionam). Entao, temos que empregar muita pru- 
dencia ao lado de grande dose de espinto de logica, nao emprestando a es- 
ses dois veneraveis cronistas do nosso passado setecentista, senao uma fe 
nuito relativa. Infelizmente na confecqao da historia nacional brasilei- 
ra, a ciencia do passado planaltino, tern sido abandonada e olvidada. So 
mufto contemporaneamente, as paginas do passado planaltino vem sen- 
do incorporadas a historia brasileira e, mesmo assim, elas vem sendo er- 
roneamente reconstituidas por pessoas ou que ignoram por complete o 
passado do Planalto, ou por ortodoxos que nao querem distinguir as duas 
partes dos legados do linhagista e do frade, emprestando indistintamcnte 
a ambas a fe cega de cronistas classicos. Com isso, "tabus" de uma in- 
fantilidade ridicula tem sido encrustados nas paginas do passado planal- 
tino! Elas, tal a dose de ingenuidade, com que tem sido imbuidas, que 
vem sendo gravadas no passado planaltino, graqas ao martelo da ortodo- 
xia conservadora a repicar batidas, que se repetcm na talhadcira, do 
"magister dixit". 

Assim. a historia da regiao brasileira do altiplano vicentino. vem sen- 
do feita. como se fosse um rendilhado de infantilidadcs. inverosimcis e ri- 
diculas. Eis o caso a aclamaqao de Amador Bueno, tal como ^ relatado 
nas cronicas de Pedro Taques ou de Frei Caspar! 

Nao ha e nunca houve em tempo algum. tecido mais complete de 
absurdos, em que trama mais incoerente se tenha juxtaposto a urdidura 
mais falta de logica e de inteligencia. 



- 130 - 

Entretanto, e isso que vemos sendo cultuado, como se fosse verda- 
deira historia! £ que as autoridades do linhagista e do beneditino cos- 
turaram varios "tabus", na historia paulista. 

Caso, entretanto uma revisao honesta fosse feita, na obra monu- 
mental, seja dito de passagem, do linhagista e do frade, teriamos o es- 
purgo de suas inverosimilhangas e a conservagao da parte sad'ia e bem 
consolidada do que ensinaram a respeito do alem, no seculo XVIII, os 
dois luminares que brilharam nas trevas planaltinas na madrugada dos 
setecentos, que vinha de raiar com a mineragao. Infelizmente isso nao 
acontece e o que escreveu Pedro Taques e Frei Caspar e tido como in- 
tangivel pelos espiritos conservadores, que ortodoxamente nao querem 
admitir a menor restri^ao nos relates do dois cronistas setecentistas, nao 
se lembrando que nao estamos mais sofrendo as mesmas contingencias, 
que imperavam no seculo XVIII, pois que ja nao somos mais uma depen- 
dencia de Portugal e ja somos uma na?ao livrc. 

O 



CAPITULO XXI 

O DECLINIO DO APRESAMENTO 

A SEGUNDA BATALHA DO A^UCAR 

A segunda metade do seiscentismo testemunhou o declinio do ban- 
'cirismo de apresamento. fi cssa a atmosfera quc se ve nitida reinan- 

te nos documentos de publfcaqao oficial. O bom senso, a logica e o ra- 
ciocinio, presididos pela razao natural das cousas, fazem-nos chegar a 
mesma conclusao. De fato, porque o apresamento de amerindios, se o 
fim da guerra holandesa, em 1654, permitia o restabelecimento do trafi- 
co africano de escravos? Nao era, por ventura o escravo africano mui- 
to mais cficicnte do que o amerindiano? 

Alem dessa causa, de declinio do apresamento do amerindiano, sd 
por si decisiva, ainda haviam .outras concausas militando na mesma di- 
reqao, isto e na diminuigao do apresamento. Sim, porque todo aconteci- 
mento historico tern fatalmente que ter suas causas e consiste o mister 
do historiador diagnostica-las e nao se limitar unicamente a cronologica- 
mente constatar esse acontecimento. Assim, o historiador nao deve se 
circunscrever a cronologicamente enumerar as minucias do declinio do 
bandeirismo, mas analisar o que deu motivo a isso. 

Temos pois que, na primeira metade do seiscentismo, o bandeiris- 
mo de apresamento encontrou em sua evolugao os seguintes tropegos que 
o fizcram decair, 

a) Terniina<;5o do dominio holandes no Nord^ste e fim da tirflnica hegemo- 
nia flamenga no Atlantico sul, dai resultando o rcinicio da importagao de 
escravos africanos. com o que o amerindiano perdia o monopolio do bra- 
go e tinha que enfrentar uma concorrencia contra o seu congenere afri- 
cano, muito mais eficiente e muito mais docil. 

b) Esgotamento dos mananciais e reservas acumuladas de materias primas, para 
a indiistria bclica df apresamento de amerindios, pois as provincias je- 
suiticas, que haviam acumulado milhares de indios, c os haviam civili- 
zado. os ajustando ao trabalho e ao cristianismo, situadas dentro urn raio 
economica e militarmente ao alcance dos planaltinos, haviam deixado do 
existir como centras alimentadores do apresamento. 
Este, a ter de continuar, tinha que enfrentar dificuldadcs muito mais ru- 
des. apresando indios bravios, incivilizados c portanto sd podcria pro- 
duzir mercadoria humana muito mais incficicnte. atravds de dificuldades 
muito maiorcs, pois os indios selvagens e bravios. cstavam disperses em 
imensa regiSo. 
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c) Cessagao do dom'mio espanhol. Antes, em vigencia desse dom'mio, que 
cessou em 1641, nao haviam fronteiras entre as America-lusa e America- 
cspanhola . Os apresadores penetravam livremente nas terras propria- 
mente ditas de Espanha. Cessada porem a uniao de Portugal e Espanha, 
com a Restauragao portuguesa, fronteiras foram erigidas. a separar as 
colonias das duas naqoes ibericas. Qualquer pcnetragao de apresadores 
planaltinos na America espanhola, deveria ser combatida. Foi alias o 
que aconteceu . 

d) Diminuigao da lavoura a^ucareira do Nordeste . Tendo diminuido a ati- 
vidade economica em torno do fabrico do acucar no Nordeste, fato cons 
tatado por Simonsen ("Hist, economica do Brasil", I), e facilmente veri 
ficavel pelo total de arrobas de agucar produzido. seria natural que, ti 
procura de bragos, para essa atividade diminuida tambem decaisse. Dai 
o declinio do consumo da mercadoria Humana planaltina, cuja produgao 
deveria proporcionalmente enfraquecer. 

Essas quatro causas, conjugadas em concomitancia rigorosa, deter- 
minaram a consequencia inevitavel apontada, pelo que se sente no exame 
dos documentos, isto e a diminui^ao da atividade apresadora e o desvio 
dessa atividade para as prociiras dos mananciais de riquezas mineralo- 
gicas. 

6ra, o Planalto albergava varies milhares de individuos, que se em- 
penhavam com arraigamento no apresamento, que sofrendo, no medio 
seiscentismo, um golpe tao rude pela concomitancia com que se conjuga- 
vam tantos elementos, ele se viu, entao, com tanta gente em situagao in- 
sustentavel. Essa situagao insustentavel se exacerbava ainda mais pelos 
delineamentos do regime climatico planaltino, o qual recebendo altcma- 
tivamente o sopro resequido do vento de Noroeste e o do frigido e umi- 
do vindo do Sul, se fazia grandemente estimulante, determinando nos or- 
ganismos a ele subordinados um dinamismo e uma superatividade cons- 
tantes e ininterruptos. Assim pois, essa atividade e esse trabalho conti- 
nuo, devendo ser fisiologica e inelutavelmente postos em exercicio, sem 
soluqao de continuidade e, em virtude de causas incoerciveis, tendo o 
apresamento quasi ccssado suas atividades. A "vis propulsiua" do planal- 
tino. comprimida dessarte, teve que se expandir de qualquer maneira. 
Essa expansao se manifestou pelas seguintes formas: 

a) Continuagao do apresamento, embora muito diminuido, se fazendo exercitar 
por entre indios bravios e selvagens. 

b) Buscas continuas e pesquisas repetidas de mananciais de riquezas minerais. 
c) Agitagoes internas, isto e manifestagoes continuas e repetidas de animo 

em tumulto. 
d) Expansao pastoril e colonizadora. 

Eis em que teriam sido aplicadas as energias planaltinas, represa- 
das com a decadencia do apresamento. Elas, procurando uma saida da 
compressao, que sofriam, encontraram essas valvulas de expansao, pelas 
quais podiam dar largas a sua necessidade de atividade, obrigada a ser 
mantida em alto expoente pelo regime climatico em que viviam os pla- 
naltinos. 
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Dc fato, o apresamento continuou, mesmo diminuido. Os apresado- 
res apesar de terem contra si varias circunstancias, as quais acima, vao 
cnumcradas. persistiram, na sua faina, cntre as dispersas e bravias tribus 
indigenas, principalmente em aquem Tordesilhas. Mas o apresamento 
assim, era anti economico! Alem disso e concomitantemcnte com esse en- 
carecimento da produqao do braco escravo amerindiano, coincidia uma 
muito menor procura. A essc aumcnto nao peqveno no prego da produ- 
gao da mao de obra idig-aa r.o MaiiaPo. ic. pondia uma importante 
dim'muigao do prego de procura, pois o Nordesie, sofria um declinio na 
sua indiistria-agricola agucareira e podia se valer do trafico africano, com 
o restabelecimento do intercambio entre a Africa e o Brasil, em virtude 
da guerra anglo-holandesa e da restauragao de Angola. 

Nao ha duvida que, o declinio da produgao agucareira do Nordes- 
te repercutiu enormemente sobre o Plaralto! Eu nao sei como esse fc- 
nomeno. ainda nao foi vislumbrado, tao evidente e nitido ele e! 

Sim, por que, se a produgao do Nordeste, se fazia com o concurso 
da mao de obra que o Planalto Ihe enviava, (nao importa a proporgao 
em que esse concurso se efetuava); se essa produgao diminuia, tambcm, 
na mesma proporgao, deveria declinar a procura de bragos amerindianos, 
fornecidos pelo Planalto. 

Dessas premissas, faceis de serem verificadas e ja analisadas neste 
trabalho a conclusao se impoe logica e ferrea. 

Eis, pois, como o Planalto foi duramente atingido pelo declinio da 
produgao do Nordeste. 

Porque se deu esse declinio tao visceral em importancia para todo o 
organismo colonial? Foi o resultado do que eu chamo a "Segunda Ba- 
talha do Afucar, luta cconomica, sem estrepito, sem sangue, sem vitimas, 
sem bramidos de vitorias, e semru gidos enraivecidos dos derrotados. Foi 
uma batalha branca e anonima, que se passou sem tropel de passos de 
exercitos pela historia, marcando teatralmente a mudanga radical de um 
cenario, sem o ribombo de canhoneios ensurdecedores, sem o rilhar con- 
tinue da fuzilaria assassina, sem os galopes sanguinarios de gente em- 
bebedada pelo fumo da polvora ou pela espetativa dos louros, sem o ru- 
far compassado dos tambores em eco, sem os clangorcs agudos de plan- 
gentes clarins, mas prelio encarnigado que desviou profundamente os des- 
tines historicos de grupos humanos. significando a fixagao de um marco 
miliario, que, orientando a vida economica de regioes e de colonias, teve 
i.nportancia marcante e relevante no palco dos acontecimentos evolucio- 
nais da humanidade. 

Todos devem estar lembrados da Primeira Batalha do Agucar, fe- 
rida entre S. Vicente, com o seu lagamar e o Nordeste com as suas 
massapes. 

Foi uma lide economica, tambem anonima, surda, branca, sem ba- 
rulhos, sem lampejos, sem heroismos aparcntes e por isso, sem ter cava- 
do na sua passagem sulco na historia, a qual tern sido objetivo dos cro- 
nistas em csclarecer, apenas a sua superficie, nos capitulos politicos que 
sao os mais espctaculares. que ferem a atcngao das multidoes, deixando 
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na penumbra do olvido a parte infra estrutural, social ou economica, da 
cvolu^ao dos grupos humanos. 

O Nordeste foi entao o vencedor da ardida pugna cconomica, en- 
quanto que a Capitania vicentinas derrotada, teve amargurados na mise- 
ria os seus dias de futuro, que se perpetuou assim nos refolios umbro- 
sos da pobreza, com todo o imenso sequito de seguidores, ate o seculo 
XVIII, quando o advento do ouro veiu tirar a regiao vicentina dessa es- 
qualida, magra e triste situagao demografica, social e economica. 

O bandeirismo de prea como o de procura de riquezas, foi conse- 
quencia do resultado desse primeiro duelo em torno do agucar. 

O segundo "round" da luta economica que afetou todo o Brasil, o 
Nordeste nao foi feliz, como havia sido no primeiro. Neste a compe- 
tigao economica se ferira, tendo o Nordeste as vantagens da posigao 
geografica, que Ihe outorgava os trunfos de uma navegagao muito mais 
curta, com um abundantissimo e opulentissimo mercado de consumo, a 
sua disposi^ao. 

Com essa situagao privilegiada o Nordeste venceu facil e esmaga- 
doramente o seu antagonista, que distante, com mais de um mes de len- 
tissima, fragilima e perigosissima, portanto carissima navegagao a vela, 
foi relegado a inferioridade. Na segunda batalha do agucar, o Nordes- 
te nao pode gosar dessas marcas de superioridade. O seu antagonista 
ja nao era o mesmo, as condigdes da luta eram outras e os fatores, em jo- 
go, para a produgao tinham variado. O Nordeste, nesse encontro eco- 
nomico da segunda metade do seiscentismo, teria pela frente outro ad- 
versario, que nao o da primeira parte do quinhentismo, quando a me- 
nor rota, da navega?ao para atingir o mercado de consumo, era a sua. 

Entao no seiscentismo os fatores do "match" economico, diferiam! 
Vejamos: 
Em primeiro lugar temos que verificar qual teria sido o competidor 

do Nordeste, que Ihe arrebatou no medio seiscentismo o monopolio da 
produ?ao do agucar. Esse adversario foi as ilhas holandesas, inglesas, 
francesas e espanholas das Antilhas. A Europa, parece que, nao inter- 
feriu sosinha, nesse surdo e anonimo e silencioso prelio economico, pois ela 
se achava igualmente distante do Mar de Caraibas e das margens do Ca- 
piberibe. 

Havia, entretanto, elementos, que faziam inferior a situagao nor- 
destina. 

Vejamos: 
Para que haja produ^ao e precise que, cada regiao economica resol- 

va, mais ou menos bem a equagao scguinte: 

Produfao = Mao dc obra + Terra (ambiente externo geografico e social.) 
-)- Capital + transporte + consumo. 

O maior ou menor valor desse conjunto de fatores, os quais em ca- 
da regiao economica tem algarismo representatives, mais ou menos elc- 
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vados, dao o valor quantitative e qualitative da produ^ao. Aplicando pois, 
cssa equagfio regiSes que competiam no segundo prelio do a^ticar, 
temos que. o Nordeste brasileiro tinha abundante mao de obra. nao so 
amerindiana, fornecida pelo Planalto, como importada da Africa. 

As ilhas citadas do mar caraibano tambem podiam contar com a 
mao de obra requerida pela industria agricola do agucar. Tanto o bra- 
qo africano, que, ate hoje at tem vestlgios, como o amerindiano incor- 
porado das regioes continentais. 

O capital nordestino nao teria sido maior que os povos que nao o 
lusitano puderam aplicar nas Antilhas, pelo contrario, pois os hispano- 
americanos enriquecidos pela minera^ao abundantissima do Mexico, da 
Colombia, do Panama, do Peru e da Bolivia e livres da atividades mi- 
neralogicas, puderam empregar seus fortissimos capitais nas promissoras 
Antilhas. O fator Terra, favoravel sob todos os aspetos a industria- 
agricola agucareira, nao teria dado nenhuma vantagem a qualquer dos 
partidos em agao competidora. 

Quanto ao transporte, temos que, o Nordeste levou grande desvan- 
tagem, pois que enquanto o transporte da sua mercadoria produzida exi- 
gia, para ser entregue ao mercado de venda, 6.000 quilometros de ine- 
ficientissima, fragilima, perigosissima e carissima navega^ao, as ilhas do 
mar de Caraibas, eram obrigadas, em parte a uma navegagao de apenas 
1 a 2 mil quilometros, para fazer a sua mercadoria chegar nos mercados 
de consume, norte e centro americanos, que eram as colonias continen- 
tais espanholas do Mexico, da Florida, da America Central, da Costa do 
Pacific©, ou as colonias inglesas da Virginia ou da Nova Inglaterra, ou 
as colonias hoiandesas de Nova Amsterdam, na foz do Hudson, ou 
ainda as colonias francesas da Luisiana, na foz do Mississipi. Muitas 
dessas colonias, ainda opulentadas pelo ouro ou pela prata da mineragao, 
pelo tabaco ou o algodao da Virgina, etc., eram os mercados de consu- 
mo do a^ticar antilhano, enquanto que o Nordeste brasileiro, tendo um 
competidor que politicamente mais protegido Ihe arrancara os mercados 
de consumo da Espanha, da Franqa e da Inglaterra, alem de tcr um outro 
mercado consumidor nas colonias americanas dessas nances, tinha uma 
marcada desvantagem. 

Sim, porque o Nordeste, na segunda metade do sciscentismo. teve 
o consumo do seu agiicar, restringido a Portugal unicamente, pois os 
outros paises que antes se supriam no entreposto distribuidor de Lisboa, 
tais como a Espanha, a Franca, a Holanda e a Inglaterra, abandonaram 
esse mercado fornecedor para irem se suprir nas Antilhas de suas pro- 
priedades respetivas. E sabido que. nesse seculo XVII, Cromwell, Col- 
bert, etc. imprimiram na Europa, uma pohtica nacionalista, que em eco- 
nomia foi eminentemente protecionista. 

Com isso, essas na^oes abandonaram o a^ticar nordestino para so 
consumir o antilhano. produzido pelos seus conacionais. Eis o chama- 
do estatismo! 
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Nem se diga pois, quc o Nordestc nao perdeu grandes massas de 
consumidores. pois na Europa a populagao se distribuia assim: 

Franca  17 milhoes 
Inglaterra    7,5 milhoes 
Espanha  7,5 milhoes 
Holanda e parte da Alemanha sub- 

sidiaria (Rheno)  6 milhoes 

TOTAL  38 milhdes 

Sintetisando tudo quanto ficou dito, temos que, a partir de 1650, o 
Nordeste se viu erigir um concorrente serio na produ?ao do agucar. Eram 
as Antilhas, ilhas possessdes inglesas, francesas, holandesas e espanho- 
las. Estas contavam com dois mercados de consumo: o Americano e o 
Eucopeu. 

O Americano, situado a uma minima distancia dos centres de produ- 
gao era formado pela America Espanhola, (por isso eram as antilhas es- 
panholas as que podiam dispor desse mercado), cujas populg5es, empol- 
gadas pela mineragao nao podiam cuidar de produzir agticar. As Antilhas 
inglesas, tinham um excelente mercado na Virginia e na Nova Ingla- 
terra. As Antilhas francesas vendiam a sua produgao, em parte para 
a Luisiana, a Acadia e o Canada e as Antilhas holandesas para a No- 
va Amsterdam, que e a Nova York de hoje. 

O Europeu, situado na Europa a menor distancia que o Nordeste 
brasileiro, era mantido pelo protecionismo das nagoes europeias dirigi- 
das pelo nacionalismo de Cromwell, de Luiz XIV. dos Stuarts, etc. 

Enquanto que, as Antilhas tinham dois magnificos mercados de 
consumo para a sua produgao o Nordeste brasileiro s6 contava com o 
mercado europeu, pois nao dispunha de americano, sendo as colonias 
luso-brasileiras dotadas de infimo poder aquisitivo, alem de possuirem 
fraca demografia. Assim, so a Europa, consumindo o agiicar brasileiro, 
animava e possibilitava a produgao. Mas, a Europa, no decorrer da se- 
gunda metade do seculo XVII, teve que entrar no ciclo do protecionis- 
mo ao qual impulsionava um nacionalismo extremado. Dai, haver ca- 
da nagao protegido a produgao de suas colonias e possessoes, ofereccn- 
do a estas mercados dc consumo de milhoes de individuos metropolita- 
nos, dotados de elevado poder aquisitivo. Foi a famosa politica do es- 
tatismol 

Portugal, Mctr6pole do Nordeste brasileiro, tinha na epoca, ccrca 
de 1.600.000 habitantes, o que constituia o mercado de consumo do agii- 
car colonial. 

A politica protecionista. que, com os Colberts europeus, empolga- 
va nacionalisticamentc o vclho mundo, fez com que o Nordestc brasi- 
leiro perdesse o mercado de consumo da Europa toda, que somava cer- 
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ca de 38 milhoes de habitantes, restringindo-se ao mercado portugues de 
um milhao e seiscentos mil componentes. 

Resumindo ;;rais. temos que, as Antilhas, podiam dispor de dois mer- 
cados consumidores garantidos, enquanto que, o Nordestc brasileiro s6 
•ispunha de um e csse unico foi Ihe arrebatado pelo protecionismo eu- 

ropeu. que o transferiu aos seus coloniais das Antilhas. 
Ve-se, por ai que, nao se pode estudar a historia do Brasil, sem 

correlaciona-la com a Historia Geral. Nao e possivel isolar a Histo- 
ria do Brasil em uma torre de marfim, alheando-a do que se passava em 
,mtras terras. 

Foi essa segunda batalha do a^ucar, que tanta repercussao teve no 
Brasil. 

Infelizmente os nossos estudiosos do passado, mais preocupados 
com minucias bisantinas de acontecimentos que se vem sucedendo cro- 
nologicamente, sem causar grandes conscquencias. nao tiveram ainda 
seus olhos voltados para csse fenomeno do qual nao houve regiao bra- 
sileira que fugisse de seus efeitos. 

Foi uma batalha lenta, de transes demorados, com reflexos lerdos, 
omo as de toda luta economica, mas que energicamente projetou seus 

resultados nos campos sociais e politicos de todas as colonias luso-bra- 
■ileiras. 

Um deles veiu se esbatcr no Planalto e fazer declinar o apresa- 
mento. 

Foi mais um deservi^o que ficamos a dever a Portugal e a situagao 
da Metropolc. 

O 



CAP1TULO XXII 

A REINTEGRAgAO JESUITICA NO PLANALTO. 
CAUSAS E CONSEQUENCIAS 

Sabemos que em 1640, os jesuitas foram expulsos do Planalto, pe- 
la quasi totalidade dos moradores, pois que o documento entao lavrado 
para solenizar e firmar o ato, foi assinadq por varias centenas de nomes. 

Pela documentagao analisada o movimento representou um desejo 
imperioso popular, contra o qual ninguem se poderia opor. Mas, ape- 
sar-de ser quasi coletiva e unanime a onda que fluiu impetuosa e irre- 
primivel sobre o colegio da Companhia dos Jesuitas em Maruy, um pe- 
queno grupo conservou as boas gramas dos padres loiolanos. Entre es- 
ses. com certesa, estava Louren^o Castanho Taques e possivelmente 
Fernao Dias (1). Eu digo, prudentemente, que, teria sido possivel a 
ausencia de Fernao Dias, no movimento da expulsao dos jesuitas, por- 
que nao ha certesa de ter sido do futuro partidario dos loiolanos, o nome 
que aparece na lista dos que expulsaram os jesuitas, em meiados de 
1640. Expulsos os jesuitas do Planalto, eu penso que, pelo grupo nati- 
vista, composto, em grande parte pelos Camargos, que se veem a frente 
do movimento, em meiados de 1640. Esses elementos fortemente acriou- 
lados, teriam continuado na sua faina de apresamento e a promover nas 
ocasioes oportunas, as manifestagoes de nativismo, como, por exemplo, 
a aclamagao de Amador Bueno em 1641. Sintetisando o meu pensa- 
mento, eu sou de opiniao que, se deve correlacionar o movimento cole- 
tivo-popular da expulsao dos jesuitas, com o da inequivoca manifesta- 
gao de nativismo, que foi a aclama^ao de Amador Bueno, infelizmentc 

(1) E" certo que na llsta dos que expulsaram os Jesuitas, figura um FernSo Dias. 
Mas o que nos garante que esse assim nomeado era o futuro "cagador das Esme- 
raldas"? Em S. Paulo havia, na ocasiao, dois individuos com o mesmo nome: 
a) Fernao Dias Paes, o mogo nascido em 1608, que foi o "cagador das Esme- 
raldas", b) Capitao Fernao Dias Paes, o velho, tio do primeiro, nascido em 1576 
e com 64 anos, em 1640, pois, vivia em 1641, conforme se ve do vol. XXVIII, 
50, dos "Invents, e tests". 

Nao se pode pois ter certeza absoluta dc ter o futuro "Cagador das Esme- 
raldas", participado da expulsao dos jesuitas. E' ate mais possivel que se tra- 
tasse do tio e n§o do sobrinho, pois aquele era o adminitrador das aldeias indi- 
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fracassada, por motives que estudo em outro capitulo deste trabalho 
e com a luta entre Pires e Camargos que ensanguentou o Planalto, du- 
rante tanto tempo. Resumindo mais ainda o meu pensamento, temos que. 
os Pires, teriam sido os jesuitofilos e lusitanofilos, trilha em que se acha- 
vam os aliados desse partido, que eram os Taques Pompeu, etc. con- 
trarimente, isto e era campo contrario estavam os Camargos. que sem 
pre se mostraram ser contra os jesuitas e contra Portugal, embora nao 
fossem a favor da Espanha e representassem a corrente crioula ou na- 
tiva, a qual, por forga, devia existir. Eram os "maquis" paulistas! 

Pela coincidencia entre o lusitanismo e o jesuitofilismo, cousa, que, 
para mim, nao resta a menor duvida, e que o soberano bragantino por- 
tugues em 1643, no dia 3 de outubro, baixou o alvara, mandando res- 
tituir aos padres seus bens no Planalto, onde eles deveriam ser read- 
mitidos. Foi assim, contra os crioulos e nativistas do Planalto e a fa- 
vor dos inacinos que, o Bragan^a reinol, resolveu a contenda entre pla- 
naltinos e jesuitas. Os crioulos planaltinos, entretanto, embelissima ma- 
nifestaqao de leal acatamento ao monarca reinol que contra eles tao injusta- 
mente decidia, nao obedeceram a lei baixada por D. Joao IV. Isso era 
evidentemente um sinal inequivoco de rebeldia! Eu nao posso lobrigar 
como isso ainda nao tenha sido visto e ainda nao tenha sido feita a cor- 
relagao disso, com a aclama?ao de um rei proprio em 1641! Nao se ve, 
com nitides e claresa que essa rebeldia e deslealdade foi uma sequen- 
cia, em 1643, do que os crioulos quizeram fazer com a aclamagao de 
Amador Bueno, em abril de 1641, isto e dois anos antes? Nao e admi- 
ravel que isso, tao facil de ser concluido, nao o tenha sido?! 

Fica assinalada, entretanto, essa correla^ao que e logica e estribada 
no bom senso. 

A 7 de outubro de 1647, o monarca reinol voltou novamente a bai- 
xar uma lei, pela qual os planaltinos eram perdoados do crime da ex 
pulsao de 1640, contanto que readmitissem os jesuitas e restituissem os 
seus bens. Era uma medida nitida de transigencia, oferecendo uma pon- 

genas pauhstanicas e tinha intercsses sempre chocantes c diretamcnte era atrito 
com os Jesuitas. Assim' discordo do Prof. Taunay, que no scu "Grande Vida 
dc Pernao Dias Pacs", 43 acha teria( sido o futuro heroe d.ts pedras verdes o 
da assinatura desse nome, constante da lista dos que expulsaram do Planalto os 
padres da Companhla, 

A duvida que levanto vem abonar justamonte o que sugeriu Taunay. loc. 
cit. 42, que afirma; 

"Assim nao vemos os signatarios Pedro Taques c seus irmSos Loarcnyo 
Castanho Taques c Guilhcnnc Pompeu dc Almeida, homens dc alta po- 
sifSo, ncm os dos Pires mais tarde tao affci^oados aos cxpulsos. Qued 
parecer-nos que ja ahi se desenham os pritneiros lances da tcrrivcl con- 
tenda dos Pires c Camargos, mostrando-se aqucllcs tnfensos « cxpulsao 
dos jesuitas ou talvcz a cila se oppondo por que os Camargos exam 03 
acus mais ardentea propugnadoree". 
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te para que os planaltinos voltassem da sua deslealdade rebelde! Era 
uma especie de anistia que o Reino, oferecia, com a condigao de os re- 
belados voltarem novamente ao aprisco da submissao. 

Os Planaltinos, que nada haviam pcdido, nao quizeram a oferta da 
Metropole e persistiram na sua rebeldia, isto e permaneceram em nao 
cumprir a disposi^ao legal de 3 de outubro de 1643 de proveniencia real. 

Entretanto, sem embargo dessa nitida manifestagao de nativismo- 
crioulo, a vesguice ortodoxa dos nossos reconstituidores do passado, em- 
buidos de espirito conservador, teima em os conservar apegados ao "ta- 
bu.", pouco logico, que entronisa nos planaltinos uma sonhada lealda- 
de a Metropole bragantina! Nao pode ser leal quem nao obedece as 
leis imperativas! Quem esta fora da lei e rebeldc! 

Mas o motivo, que, fazia antagonicos aos jesuitas, os planaltinos, 
era o apreSamento do indio dos estabelecimentos da Companhia. Os 
reverendos inacinos nao se importavam com a cscravizagao do africa- 
no e nao davam grande monta ao apresamento de indios selvagens. O 
que os deixava em campo hostil aos planaltinos, eram as correrias des- 
tes nas reduces. 

6ra, nos ja vimos que, o apresamento, na segunda metade do seculo 
XVII, por varios motives, declinou sensivelmente e deixou de se reali- 
zar nos dominios jesuiticos. Isso significava o desaparecimento da cau- 
sa da hostilidade entre planaltinos e loiolanos. Logo, esta, tambem, te- 
ria fatalmente que desaparecer. Sim, porque "sublata causa, tolitur ef- 
fectus", ja diziam os latinos. Nao havia nada a se opor a aplica^ao des- 
se brocardo. Eliminada a causa, por for^a deveria ser eliminado o efei- 
to! Foi o que aconteceu! Ja nao havia pomo de discordia em movimen- 
tar a odiosidade jesuitica contra os planaltinos. 

Apesar disso porem, alguma animosidade ficou a separar os an- 
tagonistas. A prova de que um certo amargor, ou algum azedume ti- 
nha ficado a dispor os jesuitas contra os planaltinos, e a obra do padre 
Simao de Vasconcelos, escrita, mais ou menos nessa epoca e publicada 
cm 1663. Por isso, embora a virulencia, com que os planaltinos trata- 
vam os jesuitas houvesse desaparecido, entretanto, o amargo ressaibo 
da velha malquerenga havia ficado, e os moradores da regiao piratinin- 
gana, ainda nao se haviam disposto a acatar o alvara reinol de 1643, 
recebendo os padres da Companhia em seu Planalto, Ihes restituindo os 
bens. 

Mas, em 1653, a democracia em que se vivia no Planalto, na alter- 
nancia com que punha a frente dos poderes municipals, 6ra os Pires, 
lusitanofilos, colaboracionistas e jesuitofilos, 6ra os Camargos, crioulos c 
apresadores, fez eleger os elementos do grupo jesuitofilo. O resultado 
nao podia ser outro senao a reintegragao dos da Companhia no Planalto, 
com o cumprimento, afinal, dez anos depoig do alvara de 1643. 

Como prova do que eu afirmo, temos que, a Camara Municipal 
para 1653, era constituida de modo a se ver nos eleitos os nomes de 
Domingos Garcia Velho, Domingos Rodrigues de Mesquita, Francisco 
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Nunes dc Siqueira, e Pedro Dias Leite, chefes conhecidos do gnipo Pi- 
res. {"Actas", VI). Estes eleitos a 10 de maio, logo a 12 iniciam a 
reintegragao dos padres e a 14 e lavrada a escritura de composi<;ao en- 
trc os moradores planaltinos e os jesuitas, que nessa data sao reintegrados. 

Ainda nesse ano, o outro grupo, isto e os Camargos, lutam furio 
samente, ocultando as chaves da Camara Municipal, o que obriga ao 
Ouvidor Geral do Sul, Velho de Azevedo a mandar arrombar as por- 
tas e penetrando militarmente, isto e assaltando violentamente a vila de 
S. Paulo, etc. (Azevedo Marques, " Apontamentos"). Dai se conclue, 
com facilidade, que, as minhas observagoes, acima mencionadas sao bem 
razoaveis e estribadas na logica rigorosa. 

O 



CAPITULO XXIII 

O PASTOREIO. EXPANSAO POVOADORA PLANALTINA. 

Com o declinio do apresamcnto, como mostramos no cap'itulo an- 
terior, o Planalto iria sofrer uma queda hecatombica. 

Sim, porque a unica base economica da regiao, vindo a se esfare- 
lar seria a ruina de todo o edificio, com reflexos fatais na demografia, 
na cultura, etc. da parte alta da capitania vicentina. 

Entretanto, nao foi isso quc se deu! Por que? 
O Planalto, no decorrer da segunda metade do s^culo seiscentis- 

ta, nao so nao se desmoronou, sob o ponto de vista economico*, demo- 
grafico, cultural, etc,, como poude apresentar indlcios de progresso, com 
um aumento populacional, uma grande expansao territorial, etc., alem de 
maior indice imigratorio e melhoria no teor vital, como se pode ver da 
da documentagao publicada, dos inventarios dessa segunda metade dOs 
seiscentos. ficlaro que, para essa euforia, visivel no Planalto, atraves da 
ampla documentacao mencionada acima, causas poderosas deveriam cs- 
tar militando. Quais deveriam ter sido elas? Sim, porque e nosso de- 
ver as esclarecer, se quisermos fazer trabalho de historiador. Nao bas- 
ta apenas, constatar situagoes! Isso seria obra de cronista, a qual seria 
tanto mais valiosa, quanto mais minucioso fosse o relato da situagao. 
Mas se o nosso objetivo, e reconstitui-la, para que ao diagnostica-Ia, al- 
guma cousa de util, fosse feito, temos de procurar esmerilhar as causas 
determinadoras dessa situagao. 

Com isso, vamos verificar que, os planaltinos substituiram a fonte 
de renda economica que vinham de perder, ou quasi de perder, tcndo-a 
diminuida, por atividades de varias naturezas. 

Vejamos. A perda ou antes a forte diminuicjao do apresamento foi 
conpensado pelas seguintes fontcs de atividades; 

a) Aumento da agricultura local, nao para incremento do inexis- 
tente intcrcambio, mas para consumo local. 

b) Expansao povoadora pastoril das gentes concentradas na vila 
piratiningana, com imigraqao para regides distantes de grandes massas 
de gente que se apertavam na regiao vicentina. 

c) Buscas de riquezas minerais por meio de bandeiras explora- 
doras, que abriam horizontes mais vastos e perspetivas mais dilatadas 
para os moradores do altiplano. 

d) Expansao territorial no proprio Planalto que teve entao a di- 
latagao da sua area povoada com o aproveitamento do vale do Paraiba 
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para leste, do Tiete para oeste, etc. Isso fez com que, emigrassem da 
crista planaltina, grande massa de gente, descomprimindo a pressao de- 
mografica, que naturalmente aumentava na regiao nao so devido ao 
crescimento vegetativo, como tambem pelo saldo migratodo. 

d) Capitalizagao in loco, na agricultura, no pastoreio ou na indus- 
tna, dos lucros auferidos durante a primeira metade do seculo, quando 
o apresamento acarretou para a regiao, grandes lucros. Hstes so te- 
riam aparecido mais tarde, isto e na segunda metade do seculo. 

Essas teriam sido as atividades dos planaltinos, durante o tempo 
que medeiou, desde que o apresamento decaxu sensivelmente, mais ou 
menos em 1650, ate 1695, data em que o ouro foi oficialmente descober- 
to, o que constituiu em alargamento amplo, para os horizontes econo- 
micos planaltinos. E precise que, se tenha em conta que o regime cli- 
matico do Planalto obrigava os moradores dessa regiao a uma conti- 
nua atividade, pois e sabido que o complexo climatico planaltino, ex- 
traordinariamente variavel, em seus varies indices temperaturais, de umi- 
dade atmosferica, etc., sempre determinaram fenomenos fora do comum, 
com reflexes consequentes economicos, sociais, etc. Assim, postados 
diante de uma incoercivel situa^ao economica e forgados a uma continua 
atividade, pelo seu ambiente interne ou biologico, que era impulsiona- 
do imperiosamente pelas condigdes climaticas, os planaltinos, se manti- 
veram em constante atividade interna, exibindo capUulos tonitroantes e 
tornando a cronica planaltina da segunda metade do seiscentismo, um 
rendilhado de dinamicos episodios, que sao relatados pela pena erudi- 
ta do prof. Taunay. na sua "Historia Seiscentista da Villa de S. Paulo" 
e pelas lendas romantisadas de Pedro Taques. Eis a luta fremente, di- 
namica, cheia de episodios romanticos, de capitulos de arrojo, de bra- 
vura, de audacia e de temeridade, que foi a contenda violenta entre Pi- 
res e Camargos! Era uma consequencia do declinio do apresamento, em 
correla^ao estreita com as linbas mestras da climatologia planaltina. Era 
o encontro violento de duas mentalidades que furiosamente se entre- 
: atiam, premidas por aquelas for?as ambientais. 

Eis o capitulo das violentas campanhas contra o vigario Albemaz! 
Eis as cenas tumultuosas devidas a quebra do padrao raonetario! 
Eis os atos bravios, levados a efeito pela questao do sal! 
Eis os casos de temeridade, violencia, audacia, bravura, cavalhei- 

rismo, etc., de Thimoteo de Goes, de Rodrigues do Prado, de Fernan- 
des de Faria, e de outros que enxameiam nas amarelecidas paginas da 
'Nobiliarchia" do suave Pedro Taques! 

Tudo isso foi consequencia da decadencia acentuada do apresa- 
mento, em conjun^ao com o regime climatico planaltino! Sim, porque 
tudo isso so se deu na segunda metade do seiscentismo. Porque nao se 
registra um episodic desses durante o periodo do auge do apresamento? 
Sim, porque durante a primeira metade do seculo XVII nao se verifica 
uma s6 cena de turbulencia interna na cronica planaltina. 
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Algum estudioso do nosso passado ja teve a sua atengao presa por 
esse fenomeno, facil de sc constatar na documentaQao publicada? 

fi claro que, se durantc a primeira metadc do seculo, isso nao se ve- 
rifica no Planalto, e que o aprcsamento, entao no seu auge, retinha em- 
polgantemente, os elementos masculos da regiao, nao os deixando na 
ociosidade, gramas h qual o ambicnte interno se agitou tanto, na segun- 
da metade dos seiscentos. Dai, as palavras lamurientas dos cronistas da 
Companhia, palavras essas, que, com o seu fraseado esbrazeado de pai- 
xao, diminuem sensivelmente para o periodo de 1650 em diante, para da- 
rem lugar aos rehtcs do linhaoisla a lespeito dos atos de truculencia da 
luta bravia dos Pires e Camargos, das campanhas violentas contra o padre 
Albernaz, etc.. 

O aumento da agricultura local, uma das fontes em que era em- 
pregada a atividadc planaltina, dispersada do apresamento, em forte de- 
ciinio, e visivel da documentaqao existente. Ve-se pela quantidade de 
generos produzidos, como incremcntou-se a agricultura, em se compa- 
rando os inventarios. De fato, essa conclusao se tira da mais ligeira 
inspe^ao na documentaQao publicada, nao so em se comparando direta- 
mente o volume da produ^ao, levada a efeito nas duas metades do seculo 
XVII, como tambem em pondo cm paralelo as ferramentas aparecidas 
nos documentos e a mao de obra empregada, alem de outras benfei- 
torias. 

Ve-se, com nitidez, que, na segunda metade do seiscentismo, os 
documentos existentes e publicados, evidenciam muito mais elementos, 
identificadores de uma atividade agricola muito mais profunda. Houve 
um progresso agricola nao pequeno! A incipiencia da agricultura da pri- 
meira metade dos seiscentos e sensivel, pela rusticidade e pela mesqui- 
nhesa do material empregado, como pela quantidade apoucada da mao 
de obra utilisada. 

A expansao pastoril da gente planaltina se efetivou s6 na segunda 
metade do seculo! Nao e significative o fato de, so se poder constatar 
o fenomeno da expansao pastoril nessa segunda metade? 

Nunca teria ocorrido aos que observam o nosso passado que esse 
fenomeno, por for^a, deveria ter uma causa qualquer? 

A esses observadores da nossa expansao pastoril nao teria sido su- 
gerido que o pastoreio, de origem planaltina, foi uma mera consequencia? 

Consequencia do que? Nao e preciso possuir espirito muito aguga- 
do para concluir que se houve expansao pastoril, e porque a atividade 
do planaltino estava sobrando. Estava sobrando, porque o apresamen- 
to tinha diminuido, 

Vendo a causa dcterminante da expansao pastoril, vamos ver co- 
mo teria tido lugar essa expansao. 

Um fato que a caracterisa, dando a ela uma marca especial, € que 
ela teve lugar para regiao muito distante do Planalto. 

Nao parece ser isso um contra-senso evidente! Sim, porque o pas- 
toreio deveria ter tido lugar no proprio Planalto! Seria muito mais 16- 
gico! Porque nao foi assim realizado o pastoreio nas cercanias planal- 
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tinas? Nao teria sido mais facil, mais economico, ixiais comodo, mais 
eficiente, etc. praticar o pastoreio no Planalto? Por que isso nao foi 
feito? Com isso nao seriam economizados esforqos, tempo, energias. tra- 
balhos, etc.? 

A resposta e simples. Por que nao havia nas proximidades pla- 
naltinas, extensoes apropriadas, isto e grande areas planas, cobertas de 
vegetagao rasteira, com aguadas abundantes e terras ferteis, com Sali- 
nas nas proximidades. So em raio muito distante da vila paulistana, 
no Planalto, e que areas em condi0es acima foram encontradas. Por 
isso e que, vemos logo em 1662, Francisco Dias Velho, se por a frente 
de importantissimo nucleo de emigrantes, alem da sua numerosa e pa- 
triarcal familia, indo se estabelecer em Sta. Catarina, no lugar que erigiu 
uma capela a N. S. do Desterro, hoje transmudado, pela iconoclastia 
dos primeiros anos da Republica, em Plorianopolis. 

A esse importante surto de emigra^ao do Planalto, transformado em 
officina gentium , povoadora de ermo sertao, sucedem-se varias e nu- 

merosissimas caravanas, como a de Francisco Dias Velho, em demanda 
ao sertao sulino. A maior parte delas nao se conhece, pois passou in- 
colume ao registro da cronica e apenas uns poucos de nomes entre os 
quais Gabriel de Lara. Eobanos Pereira, ou Nuno Bicudo de Mendon- 
qa, que em 1654, fundavam Curytiba, hoje a formosa capital do Parana. 
Em 1684, e assinalada nova caravana povoadora do sertao de Sta. Ca- 
tarina. Foi Domingos de Brito Peixoto, com sua familia numerosa e vas- 
ta turma de apaniguados e de escravos, que se foi estabelecer em La- 
guna e dai dirigiu, mais tarde uma ramificagao para o Rio Grande do 
Sul. 

Mas nao foi apenas para o sul que se dirigiu a "vis propulsiva" 
emanada do Planalto, na segunda metade dos seiscentos! Naturalmen- 
te numerosissimas expedi^oes povoadoras figuram anonimamente, entre 
as nao registradas pela cronica e por isso nao sao conhecidas. Apesar 
de pouco se saber, pode-se enfileirar os seguintes nomes, como tendo se 
dirigido para as paragens nortistas, nessa segunda metade do seculo, se 
fazendo acompanhar de grandes massas de gente: Mafias Cardoso de 
Almeida, que foi povoar os bordos pianos, vastissimcs. descampados e 
excelentes pau. o pastoreio, do Rio de S. brancisco, ai estabelecendo nu- 
merosissimos currais e fazendas de criar; Manoel Alvares dc Morses Na- 
varro, que foi se fixar no Rio Grande do Norte; Domingos Jorge Velho 
que foi se estabelecer com muitas fazendas de gado no Piaui; Fran- 
cisco de Siqueira, igualmente no Piaui; Estavam Ribeiro Baiao Paren- 
tc e ^eu filho /oao Amaro Maciel Parente. estabelecidos na Baia. 

Essa lista e acanhada pela carencia de informes. Ela poderia ser 
aumentada de muito, por quern se dispusesse u fazer pesquisas cspecia- 
lizadas, sobre o assunto. 



CAPITULO XXIV 

CONT1NUACAO DO APRESAMENTO DIMINUtDO. 
CRESCIMENTO PLANALTINO PARA O VALE DO 

PARAIBA E PARA O OESTE. 

Como ja tivemos ocasiao de verificar, o apresamento, em meiados 
do seculo XVII, sofreu um golpe terremotico, ou antes foi alvo de uma 
serie de obstaculos, os quais Ihe eram ante-postos concomitantemente, 
nesse marco divisorio do II seculo do Novo Mundo. 

A produgao da mercadoria objetivada pela industria belica do apre- 
samento foi alvo de uma serie de circunstancias, as quais determinaram 
a sua decadencia. De fato, a Restaura?ao da soberania portuguesa, im- 
plicando a reefetivagac das fronteiras hispano-iusitanas na America, criou 
obstaculos a penetragao planaltina, em terras da America espanhola, 
onde se encontravam os celeiros de mao de obra amerindiana ja con- 
centrada, amansada e cristianizada, isto e civilizada e lapidada. 

Ao mesmo tempo em que essa desvantagem se apresentava ante os 
planaltinos, eles tinham que enfrentar uma outra, que nao era desim- 
portante, consistindo em que, as provincias jesuiticas, que deveriam ser 
assaltadas, para que dai fossem apresadas as peijas, haviam sido des- 
truidas, so subsistindo as situadas em distancia grande do Planalto, em 
raio de penetragao anti-economico para a agao planaltina. 

A essa diminuicao da produgao; ou antes, ao mesmo tempo em que se 
acumulavam essas dificuldadcs para a produgao, havia um sensivel de- 
crescimo na procura, pois o monopolio dos fornecimentos de bragos pa- 
ra a lavoura de cana e para a industria agucareira vinha de ser per- 
dido, por ter sido restaurado o trafico afro-brasileiro. Este que havia 
sido interrompido, com a hegemonia flamenga nos mares, a qual varrera 
impiedosamente as bandeiras ibericas no Atlantico sul, tinha sido pos- 
sibilitado, com a supressao dessa hegemonia flamenga, pelos navios in,- 
gleses de Cromwell. 

Ante essas circunstancias, que haviam dificultado o apresamento, 
tornando o menos lucrative, ele necessariamente teve de se restringir, 
ficando adstrito a continuar, muito diminuido, em campo muito reduzido, 
unicamente em relagao aos indios bravios, que broncos e incivilizados, 
alem de espalhados por area imensa eram dificilmente capturados. 

Devido a essas circunstancias apontadas, nao podemos mencionar 
grandes expedigoes de apresamento, na segunda metade do seculo seis- 
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ccntista. Durante esse lapso de tempo, encontramos as seguintes bandci- 
ras apresadoras, em campanha contra os indios selvagens: 

1651 — bandeira de Domingos Barbosa Calheiros, contra as organizacfies Jesot- 
ticas de Corrientes. Seria natural que. essa expedigao fosse compre- 
endida pelo ciclo anti-jesuitico e nao pelo do declinio do apresamento 
o qual teve lugar um pouco depois da metade do seculo. 

1651 — Morte em sertao anonirao de Joao Pedroso de Moraes; identificando uma 
bandeira, que possivelmente tenha sido a mesma que a mencionada 
adxna. 

1651 — bandeira no sertao da qual era parte Antonio Pedroso de Barros. E' 
possivel que se trate ainda de expedi^ao contra as organiza^oes da 
Companhia, com o que ela seria melhor capitulada no ciclo anti-jesuiticb. 

1656 — bandeira no sertao anonimo, possivelmente andino, da qual teria sido 
parte Luis Pedroso de Barros. 
Essa teria sido a verdadeira primeira expedigSo apresadora contra os 
indios bravios, pois as anteriores teriam visados os indios eatequizados 
peloi jesuitas. Pedro Taques menciona erradamentc essa bandeira em 
1662. Erraram igualmcntc todos os copiadores de Taques. Os docu- 
mcntos pnblicados corrioem mais esse erro do linhaglsta. 

1653 — bandeira de Alvaro Rodrigues do Prado. Nao foi uma expedi^ao apre- 
sadora, mas de exploragao de riquezas na zona de Sabarabuipi. 

1655 — bandeira apresadora anonima ao sertao anonimo. E' possivel que fosse 
a mesma que a de Luis Pedroso dc Barros! 

1656 — bandeira apresadora anonima ao sertao anonimo da qual fez parte 
Pedro Dias Leite. E' possivel que fosse a mesma que a anterior. 

1659 — bandeira apresadora de Salvador Bicudo de Mendonca ao sertao ano- 
nimo. 

— ExpedicSo a Baia, chefiada por Barbosa Calheiros. 
1661 — bandeira apresadora pacifica de Fcrnao Dias, junto aos guaianazes de 

Sonda. Tombu e Gravltal. 
1664 — bandeira provavelmente apresadora, da qual foi parte Manoel RodH- 

gues de Arzam.   
1664 — bandeira provavelmente apresadora, da qual fez parte Eslevam BaiSo 

Parente. 
1665 — bandeira apresadora chefiada pelo Padre Matheus Nunes de Siqueira, 

a regiao de alem-Mantiqueira. 
1665 — bandeira apresadora, da qual foi parte Lourengo de Siqueira, trilhando 

sertao ignoto. 
1665 ■— bandeira apresadora chefiada pelo Capitao-mor Francisco Lopes Bue- 

navides, em Go: 
1666 — bandeira apresadora anonima, trilhando sertSo anonimo. 
1667 — bandeira apresadora anonima, da qual fez parte Andre Lopes, tendo 

andado por ignoto sertao. 
1668 — bandeira apresadora anonima, da qual fez parte Cornelio Rodrigues 

dc Arzam. tendo andado por desconhecidas rcgioes. 
1668 — b ndeira de exploragao de Lourcngo Castanho. o vclho. 
1671 ■— Expedigao a Baia chefiada por Estcvam Baiao Parente. 
1671 — Expedigao de apresamento em Goiaz chefiada por Luis Castanho de 

Almeida. 
1671 — Expedigao apresadora em Goiaz. chefiada por Antonio Soares Paes, 
1671 — Expcdigao apresadora. chefiada por Manoel de Campos Bicudo, diri- 

gida para o Oeste. 
1671 — Expediqao apresadora, chefiada pelo Anhanguera. o velho, cm Goi&z. 
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1671 — Expedi^ao chefiada por Manoel Dias da Silva, o Bixira, atingindo Sta. 
Fe, na Argentina. 

1674 — Expedigfio apresadora ao vale do Tocantins, chefiada por SebastiSo 
Paes de Barros. 

1674 ■— Expedigao anonima, provavelmente apresadora, da qual fez parte JoSo 
Gago da Cunha, o mogo. 

1675 — Expedigao apresadora, chefiada por Francisco Pedroso Xavier, dirigida 
ao Paraguai, contra os jesuitas. 

1675 — Expedigao apresadora, chefiada por Manoel de Campos Bicudo, nc 
norte de Mato Grosso, 

1675 — ExpedigSo anonima e provavelmente apresadora, tendo trilhado regiSc 
ignota, da qual foi parte JoSo de Araujo. 

1676 — Expedigao anonima e provavelmente apresadora, tendo atravessado re- 
giao ignota, da qual fez parte Manuel Pereira Sardinha. 

1676 — Expedigao de Lourengo Castanho, o mogo, a sertao ignoto. 
1676 Expedigao provavelmente apresadora, nao s« sabendo por onde tenha 

andado, da qual fez parte Ascengo Gongalves. 
1676 — Expedigao provavelmente apresadora, nos territorios goianos chefiada 

por Bartholomeu Bueno Cacunda. 
1676 — Expedigao provavelmente apresadora, dirigida a terras desconhedda* 

por Domingos Goes Pereira. 
1678 — Expedigao possivelmente apresadora, dirigida a terras desconheddas 

por Antonio de Almeida Lara. 
1680 — Expedigao de auxilio para a fundagSo de Colonia do Sacramento. 
1681 ■— Expedigao, provavelmente apresadora, da qual foi parte Lucas Ortiz de 

Camargo, a qual andou por sertao anonimo. 
1682 -— ExpedigSo, provavelmente apresadora, da qual andou pelo sul mato- 

grossense. 
1682 — Expedigao apresadora, da qual fez parte Salvador de Pontes, a reglSo 

desconhedda. 
1683 Expedigao, possivelmente apresadora, chefiada pelo capitao JoSo Lo- 

pes de Lima, a regiao desconhedda. 
(Ellis, "O Bandcirismo Paulista e o Recuo do Meridiano"). 

Esses teriam sido os surtos do bandeirismo de apresamento, que 
duraram ate o fim da segunda metade do seiscentismo. Outros feitos, te- 
riam sido levados a efeito, mas nao se conhece relerencia sequer a res- 
peito deles. 

Depois da data enunciada, acima, o bandeirismo paulista, esteve 
ocupado nas buscas mineralogicas de riquezas para o que contribuiram 
muito os continues acicates, que os monarcas Portugueses manipulavam 
a encaminhar os planaltinos nessa senda. 

Com a atividade empregada no apresamento, assim tao diminuida, os 
planaltinos recorreram a varias outras fontes, nas quais mobilizavam a 
energia e o esfor^o libertado pelo declxnio evidente do ciclo de caga ao 
indio. No capitulo anterior verificamos esse fenomeno e como os planal- 
tinos levaram a efeito a substituigao do mobil da sua atividade, etc. 

Entre os itens em que se repartiram as energias e os esforgos pla- 
naltinos, como vimoa no capitulo anterior, estava a expansao territorial 
dentro do proprio Planalto, isto e a dilatagao da area aproveitada pela 
agricultura com a funda^So de outros vilarejos nos vales do Paraiba, ou 
do Tiete, ou ainda nas priximidades de S. Paulo. 
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Mogi das Cruzes jfi havia sido fundada em 1610, mas Jacarei so o 
foi em 1652, por Antonio Afonso, isto e 42 anos depois, o que e con- 
cludente, pois nesse grancb intervalo os planaltinos, empolgados pelo 
apresamento. no sen pinaculo, nao se importavam com a expansao terri- 
torial. Confirmando isso, Tauabte, que em 1636, havia sido iniciada, 
em 1650, desenvolveu-se a ponto de ser elevada a categoria de vila, o 
mesmo acontecendo a Guaratingueta, em 1657, (Azevedo Marques, 
"Apontamentos"). 

Ve-se por ai. como o Planalto, sem a faina do apresamento que o 
cmpolgava, em exclusiva preocupaijao, pois era a sua unica fonte de re- 
ceita, diminuida esta, em escala substancial, recorreu a outros ex- 
pedientes e um deles foi precisamente a emigra^ao em um mo- 
vimento coletivo, determinando o expansionismo, com o povoamento 
de novas zonas. O pastoreio foi uma manifestagao desse fenomeno. Co- 
mo nas visinhangas do Planalto nao haviam areas planas, grandes, des- 
campadas, bem regadas de cursos de agua, etc., os que se expatriavam 
com o fito de fundar fazendas de criar, tiveram de buscar, bem ao longe, 
essas areas. Os que queriam encontrar na agricultura o que Ihes falta- 
va com o declinio do apresamento, foram povoar o vale do Paraiba, o 
do Tiete, etc. 

Eis que, o que se passou no Tiete, confirma o que se viu no Paraiba. 
Itti, simples aglomeragao de chogas ate 1644, nessa data foi elevada a 
capela curada, em 1654 feita freguesia e tal foi o seu crescimento que 
em 1657, foi-lhes dada a categoria de vila. Sorocaba iniciada por Bal- 
thazar Fernandes em 1654, em 1661, foi elevada a categoria de vila. 
Jundiai, que iniciada em 1610, com um grupo de palho?as por Raphael 
de Oliveira, tal foi a sua importancia em populagao, etc. que em 1655 
foi erigida em vila. Atibaia foi fundada por Jeronimo de Camargo. na 
segunda metade do seculo seiscentista, (Azevedo Marque. "Aponta- 
mentos" ). 

O planaltino, com o declinio do apresamento, se expandia! 



CAPITULO XXV 

A DESCOBERTA DO OURO. CAUSAS E CONSEQUENCIAS. 
O CAMINHO DE GARCIA RODRIGUES E OS 
ACONTECIMENTOS DELE RESULTANTES. 

A MELHORIA NA ESTRADA DO MAR. 

Quando se registrou o dedinio do apresamento, no Planalto, houve 
uma falta de receita economica e uma sobra de bragos, os quais, antes es- 
tavam empenhados na industria belica do apresamento. Foram os dois 
problemas,. que resultaram para o Planalto da queda do apresamento. 

Um de natureza economica, pois a fonte de receita da regiao fora 
praticamente baixada ao nivel o mais inferior. Outro de natureza de- 
mografico. Este foi resolvido por meio da expansao emigratoria. De- 
senfartou-se o principal nodulo planaltino pela colonizagao de outras ter- 
ras e conquista territorial, como vimos no capitulo anterior. Aquele, is- 
to eo de natureza economica, foi resolvido no Planalto pela intensifi- 
caqao da agricultura, pelo pastoreio, e pelas buscas de riquezas mine- 
rals, isto e pelo bandeirismo de pesquisas. 

No presente capitulo, vamos tratar desta ultima nomeiada forma 
bandeirismo, recurso supremo ao qual o Planalto recorreu para suprir 
o que havia perdido com o declinio do apresamento. 

Para uma mudanga tao repentina na economia planaltina, como a 
determinada pela crise que, temerosa e irremovivel afligia o apresamen- 
to, o Planalto teve que reformar a bandeira, que subitamente modificada, 
quanto ao objetivo da mesma, teve que ser alterada profundamente. na 
sua cssencia, no seu volume, na sua composigao, na sua organizagao, etc. 

A bandeira do apresamento, instrumento de uma organizagao beli- 
co-industrial, destinada a lutas e a pugnas, contra inimigos armados, mais 
ou menos numerosos, tinha que ser um corpo armado o mais volumoso 
possivel. Esse volume so encontrava delimitagoes nas dificuldades de ali- 
mentagao e de penetragao de muita gente em sertao inhospito, desertico 
e cheio de obstaculos, mas vasio de recursos em alimentagao. Assim, se- 
-gundo ja fizemos sentir e segundo ensinam os depoimentos jesuitas, que 
ja mencionamos. as quadrilhas de assalto, usadas pelo Planalto, como 
instrumento para o apresamento belico industrial, eram formadas de al- 
gumas centenas de moradores brancos ou mamelucos e alguns milhares 
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de indios arrcgimentados, (Teschauer, "Hist, do Rio Grande do Sul", L. 
G. lager "Inuasdes bandeirantes no Rio Grande do Sul", Aurelio Por- 
to, "Historia das Missoes Orientals do Uruguai". Taunay, "Hist. Geral 
das Bandeiras Paulistas"). 

Assim pois. com a mudanga de objetivo, se fazia evidente que, nao 
seria possivel a manutengao do mesmo instrumento. Este precisava ser 
modificado, em face dos novos fins, que o Planalto tinha em vista. Eis 
que, as expedigdes ja nao visavam mais ataques a quem quer que fosse. 
O objetivo ja nao era mais de ofensiva, mas sim de defensiva. Nao ha- 
via, pois, precisao de que as expedi^oes planaltinas fossem tao volumo- 
Sas e tao armadas! Sim, porque elas nao eram mais de assalto! Elas me- 
nores, conseguiam melhor se abastecer no sertao ingrato e com mais fa- 
cilidades varavam os obstaculos naturais, antepostos pela regiao rude 
atravessada. Em vez de carregar muito armamento e munigoes, as ex- 
pedigoes seriam mais providas de recursos em alimentagao, o que Ihes 
facultaria mais tempo em exploragdes. Foi pois diminuida em volume a 
expedi^ao planaltina! O seu numero de componentes foi grandemente 
reduzido! 

Sim, por que para descobrir mananciais preciosos, nao seria precise 
mais do que uma ou duas dezenas de homens, que tivessem a se defen- 
der mais das intemperies naturais do que dos indios, que so reagiam 
quando atacados. 

A bandeira deixou de ser um orgao ofensivo, para ser defensive! 
As expediijoes, reduzidas no seu volume, puderam ser aumentadas 

na quantidade numerica, pois que elas tinham se incumbido de uma imen- 
sa tarefa qual a de explorar zonas enormes. Por isso e que, no decor- 
rer da segunda metade do seculo, pudemos constatar uma grande seria- 
gao de expedigoes, que singravam os sertbes em todas as diregoes. 

Com isso, constatamos as seguintes expedigoes ao sertao, logo que 
se fizeram sentir todas as causas, que determinaram a decadencia do 
apresamento. 

1660 — Entrada em busca de esmeraldas — Parte planaltina chefiada por An- 
tonio Ribeiro de Moraes, da expedigao de Joao Correa de Sa. 

1663 — Mathias de Mendon<;a, cm busca das esmeraldas. 
1663 — Paulo da Fonseca, em procura de ouro. 
1666 — Bandeira anonima, em sertao anonimo. 
1668 — Cornelio de Arzam, em sertao anonimo. 
1668 — Lourengo Castanho Taques, o velho, ao sertao dos Cataguazcs. 
1671 — Luiz Castanho de Almeida, no sertao gotano. 
1671 .— Antonio Scares Paes, no sertao goiano. 
1672 — Manoel Paes Linhares, em sertao anonimo. 
1672 — Manoel de Brito Noguelra, em sertSo anonimo. 
1674 — Fernao Dias Paes, com varias cxpedicoes cm Minas Gerais. 
1675 — Jo3o de Araujo. fazendo parte de uma expcdi<;aQ em sertao anonimo. 
1677 — Lourenco Castanho Taques, o tnoco, em sertao desconhcddo. 
1677 — Bartholomcu Bucno Cacunda, em sertao anonimo. 
1676 — Bartholomeu Bueno de Siqueira. em Goiiz. 
1676 — Dominqos Goes Pereira, em sertao anonimo. 
1678 — Antonio dc Amelda Lara, era sertao anonimo. 
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1680 — Balthazar de Godoy Bicudo, em sertao anonimo. 
1680 •— Manoel da Cunha Gago. 
1681 Dom Rodrigo de Castel Blanco, no sertao mineiro. 
1681 •—1 Lucas Ortiz de Camargo, em sertao anonimo. 
1682 <— Inocencio Preto e Salvador de Pontes, em sertao anonimo. 
1683 •— Joao Lopes de Lima, em sertao anonimo. 
1686 •— Garcia Rodrigues Paes, no sertSo de Minas Gerais. 

Essas foram as poucas empreitadas assinaladas, pois a maior parte 
delas passou incolume a cronica. Eis que as expedigoes de vulto insignifi- 
cante nao deveriam mesmo ter deixado sulco de sua existencia, nos co- 
nhecimentos a proposito da vida seiscentista no Planalto. Essa ativi- 
dade nas buscas das expedigoes planaltinas eram incentivadas pelas me- 
didas reinois que nao deixaram de, com os continues acicates das famo- 
sissimas cartas autografas promover o zelo dos habitantes regionais, A 
medida que mais deveria ter calado no animo dos planaltinos foi o £a- 
moso alvara de 18 de margo de 1664, pelo qual D. Afonso VI, dava 
a propriedade das minas aos seus descobridores, lei essa que, mais tar- 
de deveria mostrar, nao passar de simples engodo, com o qual a torpe cor- 
te reinol dos Bragangas de Lisboa iludiu hipocrita e maquiavelmente a 
boa fe e a ingenuidade dos descobridores das minas. 

Mas alem dessa determinagao legal, os dirigentes lusos metralha- 
vam o Planalto com as tais cartas autografas dos soberanos, as quais, 
para os lusitanofilos, tinham um prestigio imenso e equivaliam a verda- 
deira condecoragao, passando de geragao em geragao. 

Cousa curiosa, entretanto, a Metropole tinha o cuidado especial em 
fazer recair essas missivas, que tanto envaideciam os provides das ma- 
nias de nobreza dos lusitanofilos, nos elementos, que pelas suas ideias e 
pelo seu proceder, eram membros evidenciados no reinolismo colonial. 
So os elementos Pires recebiam o aguilhao da gula voraz dessa esfai- 
mada Metropole, que, vendo a decadencia do comercio agucareiro, e vis- 
lumbrando um proximo periodo em que nao teria a coluna colonial a 
sustentar o peso dos seus orgamentos, cada vez mais exigentes com as 
guerras na Europa e com os dotes de suas infantas casadoiras, se mos- 
trava cada vez mais avida no desvendamento do misterio, que cobria 
a enebrlante nudez das entranhas terrenas. 

Esse aspecto do procedimento reinol, para com a colonia planalti- 
na no Brasil, infelizmente nao foi ainda focalizado pelos observadores do 
nosso passado. A explicagao dessa lacuna esta em que, os nossos histo- 
riadores e cronistas, cegados pelos relates lusitofilos do reinofilo Pedro 
Taques, nao puderam verificar a verdade. 

Estes foram os capitulos, que preludiaram a descoberta do ouro. 
Vejamos este importante sucesso, como se deu. 
Todo o evento historico, para ser bem elucidado, deve ser decom- 

posto em tres partes: 
a) Causas 
b) Fato propriamcnte dito, com suas minucias, estabelecidas pela 

cronica.. 
c) Consequencias. 
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Lxaminando por partes a questao, temos quc as causas podem ser; 

1) humanas 
2) economico-sociais 
3) provenientes da ambi^ao reindl 
•4) geograficas 
5) provenientes da casualidade 

As humanas sao, as que se assentam nas delimitagoes biologicas, so- 
ciais, etc. do grupo humano planaltino. Foi gramas a particularidade de- 
vidas a constituigao especial da estirpe, com a sua varonilidade, o seu 
espirito tenaz, o seu apego a aventura, a sua resistencia fisica e moral 
bem adatada a enfrentar as intemperies e os obstaculos, oferecidos por 
uma inclente natureza, a sua sobriedade, o seu estoicismo, entre os sa- 
crificios exigidos por um ingrato modo de vida, a sua elevada fecundi- 
dade multiplicadora e adensadora das popula^oes regionais, que mar- 
chavam em impressionante crescendo, as seleqoes, a mestigagem, etc. des- 
sa estirpe, que, se deu, em parte o descobrimento do ouro nas Gerais. 

Se fizermos abstra^ao desse elemento humano, provido de tantas 
qualidades fisicas e morais, bem como habituados ao bandeirismo, com 
a rusticidade de vida, exigida por um modo de vida unico nas colonias 
luso-brasileiras, nao teriamos tido o descobrimento do ouro nas terras de 

> I em-Mantiqueira. 
O ouro, tanto poderia ser descoberto do lado do Planalto, como do 

lado do Rio de Janeiro, que se ligava as terras das Gerais pelo caminho 
velho, por Angra dos Reis e Parati, como pelo lado da Baia, que se li- 
gava as Gerais, pelo rio de S. Francisco. Pelo lado da Baia. essa des- 
coberta teria sido muitissimo mais facil, pois quern viesse do Reconca- 
vo, nao ttnha senao subir o caudaloso e reto rio de S. Francisco, para 
chegar a regiao do ouro. 

Do lado do Rio de Janeiro a distancia era muito mais curta e muito 
mais comoda do que do lado do Planalto, cuja via era pelo pedregoso 
Paraiba e depois pela travessia da tenebrosa e rudissima Mantiqueira. 

Desde o quinhentismo a descoberta das riquezas minerals em ter- 
ras de alem Mantiqueira tinha sido tentada do lado da Baia, do Espi- 
rito Santo ou do Rio de Janeiro. Entretanto, nenhuma das muitas tenta- 
tivas, conseguiu desvendar as ricas entranhas minerais, sem embargo 
dos constantes pedidos da Metropole reinol, ansiosa em conseguir uma 
gorda fonte de renda que viesse, como um Cireneu, auxiliar a indiistria 
agucareira, que sucumbia vitimada pela segunda batalha do a^iicar. 

Porque pois, nao obstantes as vantagens todas, apontadas, na Baia, 
no Espirito Santo c no Rio de Janeiro preferiram ficar "arranhando o 
litoral como carangueijos"? 

fi que. nessas regioes faltava o elemento humano! 
Nao havia na Baia, no Espirito Santo, ou no Rio de Janeiro, gente 

possuidora dos contornos do planaltino, ja afeito aos misterios e aos obs- 
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taculos do sertao e senhora dos tragos fisicos, fisiologicos, morais, proprios 
para as descobertas. 

Essa e a unica explicagao para o fato de, nao haver o ouro e os 
diamantes sido descobertos pelos coloniais da Baia, do Espirito Santo 
ou do Rio de Janeiro. 

As causas economico-sociais consistem nas derivadas da grande 
necessidade de os planaltinos buscarem uma fonte de renda qualquer, 
que viesse substituir o apresamento, que declinava desde 1650. Dax, a 
ansia angustiada que feria repetidas as tentativas das descobertas, cou- 
sa que empenhava febrilmente todas as energias planaltinas. 

Se, por ventura nao fosse o decMnio do apresamento, o ouro e de- 
pois destc, o diamante, nao teriam sido encontrados, porque a faina in- 
fatigavel do apresamento teria empolgado todas as energias e estas nao 
teriam sido desviadas para a exploragao das terras de alem Mantiqueira. 

As causas oriundas da ambigao reinol e as de ordcm geograficas, ja 
foram vistoriadas, mais acima e assim eu me dispense de as repetir. 

Vistoriadas as causas, vejamos os fatos. A proposito do descobri- 
mento do ouro, marco importantissimo na historia planaltina, pelas inu- 
meras conscquencias politicas, sociais, etnicas e economicas projetadas, 
reinam grandes controversias, as quais se iniciam com o nome do des- 
cobridor. 

Pedro Taqucs, que vem sendo o grande faixo de luz, dardejado no 
passado afirma na "Nobiliarchia" {Rev. Inst. Hist. Brasil, tomo especial, 
vol. I, 21 ) que Louren^o Castanho Taques, seu proximo antepassado, 
foi o primeiro a ter conhecimento das minas de Cataguazes. Mas Pe- 
dro Taques errou muito, como ja deixamos evidenciado e mesmo sobre 
a data da morte desse seu bisavo, o erro cometido pelo linhagista e in- 
desculpavel e nos faz duvidar de tudo quanto ele informa. 

Nao soube Pedro Taques, por muito apreqo que eu Ihe dedique, se 
furtar ao ambiente apaixonado que o cercava, de modo que, isso o faz 
desviar a verdade historica nao poucas vezes. Assim, que me perdoem os 
conservadores, eu sou muito incredulo a respeito de tudo quanto e origi- 
nado no linhagista, que nao tenha base em qualquer documento. 

Em 1680, em Taubate, parece que um individuo de nome Bartholo- 
meu da Cunha Gago (o mesmo que acompanhou Fernao Dias Paes?) 
realizou exploragoes do outro lado da Mantiqueira (Orville Derby, Rev. 
Inst. Hist. S. Paulo", V, 270). Depois disso, em data que nao e pre- 
cisada, um tal Joao de Faria Fialho, em companhia de um individuo Ma- 
noel Borba (o genro de Fernao Dias Paes?) teria realizado algo no 
sentido das descobertas (Orville Derby, loc. cit.). 

Outros nomes, alem desses e o de Borba Gato, sao indigitados como 
descobridores do ouro, entre os quais o de Garcia Rodrigues Paes, filho 
de Fernao Dias Paes (Basilio de Magalhaes, "Expansao Geographica", 
154). 

Antonil e depois deste, talvez baseiado nele, Diogo de Vasconcelos, 
fazem recuar a data da dcscoberta do ouro de 1693, em que Garcia Ro- 
drigues teria descobcrto o ouro, para 1697, quando Arthur de Sa e Me- 
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nezes tomou posse do cargo de Govemador. Entao o ouro, segundo An- 
tonil e Diogo de Vasconcelos, teria sido descoberto, no periodo desse 
Governador, pela bandeira de Salvador Fernandes Furtado de Men- 
don^a. 

Entrctanto, parece ser mais veridica a noticia que atribue a desco- 
berta, em 1694, a Antonio Rodrigues de Arzam (filho de Manoel Rodri- 
gues de Arzam neto paterno do flamengo Comelio de Arzam e bisneto 
do bandeirante Martim Rodrigues Tenorio de Aguilar). Tendo faleci- 
do Arzam, ficou de posse do roteiro Bartholomeu Bueno de Siqueira, 
seu concunhado, que descobriu as ricas jazidas. Foi Carlos Pedroso de 
Silveira, quern mamfcstou oficialmente em 1695, a descoberta, perante Se- 
bastiao de Castro Caldas, o Governador de entao, (Basilio de Maga- 
Ihaes, loc. cii.). Como se ve, ha muita divergencia quanto a data exata e 
a autoria do descobrimento do ouro. Isso porem, nao teve importancia, 
pois o acontecimento se deu na ultima decada do seculo XVII. Quanto 
a isso nao resta diivida. E e unicamente isso que importa, pois do fato 
do verdadeiro descobridor do ouro, ter se chamado de um modo ou de 
outro, bem como o fato de terem sido as minas descobertas um ano ou 
outro, nao resulta a menor consequencia e parecem ser cousas que so 
dizem respeito a curiosidade e nao a hist6ria. 

V istoriado o fenomeno, bem como as causas do descobrimento do 
ouro. temos a passar em revista as consequencias. Um fenomeno e tan- 
to mais importante conforme forem as consequencias por ele determina- 
das. Eu avalio da maior ou menor trancendencia de determinado aconte- 
cimento, pelo vulto, maior ou menor, das circunstancias, causadas por es- 
se acontecimento. 

Assim, um fato que nao tenha deixado consequencias, e um fato des- 
pido de valia e nao devemos perder tempo, trabalho c energia, com ele, 
estudando-o e pesquisando-o! A descoberta do ouro, entretanto, pela 
quantidade e pela importancia das consequencias decorrentes desse even- 
to se reveste de tal magnitude que, eu a coloco entre os acontecimen- 
tos de maior vulto de toda a historia brasileira, ao lado daqueles aos 
quais tern sido atribuida maior parte. De fato, a descoberta do ouro 
eonstitue um marco divisorio, separador de duas epocas historicas per- 
tcitamente nitidas. Se para a historia brasileira a descoberta do ouro 
se reveste de tanta importancia, para a historia regional planaltina o grau 
dessa importancia e visceral. 

Ja vistoriamos em outra publicagao ("Resumo da Historia de S. 
Paulo ), as consequencias gerais, decorrentes do ouro. Elas subiram a 
cerca de uma vintena que eu, rapidamente, analisei, no trabalho citado. 

Para o que nos interessa, isto e para a evolugSo da civilizagao pla- 
naltina, as consequencias que se fizeram sentir, se resumem: 

1.® — InvasSo das minas pelos reinbls. 
2.° — Modificacao complcta da psioologia dos moradores do Planalto. 
3.® — Modificagao complcta da dcmografia quantitativa e qualitativa dos 

moradores do Planalto. 
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4.° — Modificagao completa da economia planaltina, com visivel aumento 
do poder aquisitivo dos moradores regionais, bem como do respetivo 
nlvel de vida. 

5.° — Modifica?ao dermocromica da popula^ao planaltina. 
6.* — CessagSo do abandono em que jazia o Planalto, com o que houve no- 

toria modificagao politica em relagao a essa parte colonial. 

A primiira das consequencias e a invasao da regiao das minas, pe- 
los emboabas reinois, atraidos pela riqueza regional, desvendada pelos 
planaltinos. Dessa invas5o, facilmente compreensivel em suas causas, 
resultou a guerra dos Emboabas, que nada mais foi do que o choque 
violento de duas mentalidades profundamente antagonicas. 

Uma, a planaltina ou crioula, julgando-se lesada em seus direitos, 
pois, eles os descobridores das jazidas auriferas, deveriam ser os ver- 
dadeiros e unicos proprietarios das minas, a ser levada a serio a lei de 
18 de margo de 1664, pela qual Afonso VI concedia aos descobridores 
a propriedade das minas. Entretanto, os representantes do poder real 
permitiam o esbulho mais deshonesto possivel por parte dos reinois. Dal, 
a reagao violenta dos planaltinos, contra todos que nao bitolavam sua 
mentalidade pelo crioulismo nativo. 

Essa invasao, que, como uma incoercivel avalanche inundou as mi- 
nas, fez com que lusitanismo, elevado a maxima potencia, saturasse as 
minas, por meio de dezenas de milhares de forasteiros, que, aos poucos, 
penetravam nas terras de alem Mantiqueira, expulsando delas, gragas a 
sua imensa superioridade numerica, os seus legitimos proprietarios. 

A segunda consequencia decorrente da descoberta do ouro, e a 
concernente a modificaqao psicologica, reinante no Planalto. 

De fato, a invasao das minas foi de tal maneira avassaladora, que 
os invasores reinois nao deixavam de imprimir a influencia da sua psi- 
cologia no Planalto, com o qual tinham, nao so as relates de visinhanga, 
pois as Gerais eram nas proximidades geograficas do Planalto, do qual 
so se separava pela Mantiqueira, mas ainda havia com elas, o contato es- 
treito pelo fato de ser o Planalto, passagem forgada para Goiaz, e Cuiaba, 
capital economica ^essas regioes e entreposto comercial obrigatorio para 
as minas em geral, das quais foi sede politica. 

A terceira consequencia e referente a demografia quantitativa e qua- 
litativa planaltina. fi obvio que para as minas, emigraram do Planalto. 
os melhores elementos. Eis que, teria desangrado a popula^ao do al- 
tiplano vicentino, a forga atraidora das riquezas, chamando para as ter- 
ras de alem-Mantiqueira, os elementos mais ambiciosos, os mais aven- 
turosos, os mais intrepidos, os provides de maior dose de eficiencia, os 
mais dotados de eugenia, os de visao mais dilatada, etc., (1) Teriam 
permanecido no Planalto, os mais timidos e sedentarios, impermeaveis a 

(1) A confirmar a conclusSo mendonada adma, esta o precioso depoimento de tcs- 
temunha de vista do sabio e impardal Saint-Hilaire, no sen "Viagem a Provinda 
de Sao Paulo", em cuja obra ele, por muitas vezes, constata a grande superio- 
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ambi^ao e acocorados acomodaticiamente a magra agricultura regional ou 
ao pobre comercio, os que, de longe, timorataraente acompanhavam com 
visao acanhada e prudente, as passadas largas dos mincradores e desco- 
bridorcs. 

Isso scria uma drastica scle?ao regressiva, que se impunha incoer- 
civel as gentes planaltinas, como consequencia logica e facilmente lobri- 
gavel, da descoberta e xnmerai;ao do ouro. 

Ainda que, diminuida qualitativamente, a populagao planaltina, pri- 
vada dos seus melhores elementos, foi aumentada quantitativamente, com 
o advento imigratorio de avalanche reindl, como vimos acima. 

Foi gragas a esses eventos concomitantes e conjugados que, os go- 
vernantes reinois puderam exercer a dominagao tiranica sobre o Planal- 
(o, em seriagao de atos de prepotencia como se fossem "caes de fila" ou 
satrapas de um absolutismo irresponsavel e anti-democratico. 

Outra consequencia, decorrentc da descoberta do ouro, no Planal- 
to. e a alteragao profunda sofrida pela economia regional . 

Os documentos analisados, do seculo XVIII, nao escondem essa m- 
tida feigao. Verifica-se da inspegao dessa documenta<;ao publicada pelos 
governos do Estado e do Municlpio da Capital paulista, a impressao 
clara dessa altera?ao, que a organizagao economica do Planalto sofria. 
Essa diferenga se fazia ainda mais acentuada e evidente se confrontada 
e posta em paralelo com a situagao anterior. 

Alem dessa constatagao documental, a logica embaseando um racio- 
cmio nos conduz a mcsma conclusao. Sim porque, o Planalto passou 
a ter entao um mercado de consumo abundante quantitativamente e do- 
tado de alto poder aquisitivo, a curta distancia de seus centres de pro- 
duqao, sem precisao de ser atravessada a muralha de Paranapiacaba. 

Para alimentar as precisoes das gentes altamente adensadas, esta- 
belecidas nas minas, a produgao planaltina especialmente a de natureza 
agricola dispunha de todos os fatores em alto grau Q isso obrigava a ati- 
vidade regional a se desdobrar, para satisfazer as demandas imperiosas, 
que eram feitas pelas numerosas e altamente dotadas de imenso poder 

ridade das populacdes mineiras, cm rela^ao as paulistas, guc, segundo o sabio 
citado se evidenciaivam, scmpre em situacao miseravel. 

A explicacao e facil em se conceber, pois no seculo anterior, isto quando 
se minerava o ouro descobcrto, exatamcntc nos fins do seisccntismo, os melho- 
res elementos paulistas foram para as minas e la formavam o alto padrao dc 
cficiencia da cstirpes. que imprcssionarnm o cientista franccs. Enquanto i'-^o os 
paulistas, que haviam permanecido no Planalto, cram a escdria, isto e o peior cle- 
mento ao qual tantas vczes lembra o autor do "Viagcm". 

E' de notar que. Saint Hilaire constatou a inferioridade do paulista em 
relacdo aos minciros. justamentc no inicio do sdculo XIX, prccisun.ente em 
1819 e 1820. 

O Planalto renascia dc sua dccadenda! O aumcnto qu.mtitativo )a era 
visivel aos olhos do ilustrc viajante gauUsl 
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aquisitivo, popula?6cs dos opulentos centres mineradores das Gerais, de 
Goiaz ou de Cuiaba. 

Como verificamos, no inicio deste trabalho, o grande e intransponi- 
vel obstaculo determinador da autarquia planaltina era a Serra do Mar, 
a muralha, que se antepunha enristada de abismos, de altissimos penhas- 
cos e de seriagao de cumes, em alternancia desordenada, com vestidos 
valados e cobertas encostas etc. Essa circunstancia irremovivel, se ou- 
tras nao houvessem, so de si, determinaria obrigatoriamente a regiao pla- 
naltina a viver autarquicamente, sem poder movimentar com dinamismo, 
a sua exportagao e a sua importa^ao. Alem dessa circunstancia de or- 
dem irremovivel e fatal, ha via outra importantissima tambcm, de nature- 
za economica. 

que, nao havia mercado de consumo para o que o Planalto pro- 
duzisse. O Nordeste consumia mercadorias do Reino, mais baratas por- 
que dispunham de navega^ao com fartas cargas de retorno, etc. 

A localizagao em curta distancia do Planalto, de varios focos de 
consumo, nas Gerais, bem como de abundantes nudeos humanos, em 
Goiaz e em Cuiaba, fonjadamente subsidiarios do Planalto, suprimiu, de 
vez, as causas para que a regiao do altiplano vicentino fosse autarqui- 
ca. De fato, para que o Planalto, atingisse os centres mineradores cita- 
dos, isto e os seus mercados forgados, nao havia precisao de serem trans- 
postos os dois obstaculos, que ate entao relegavam a regiao planaltina 
ao isolamento e a autarquia, isto e a navegagao transatlantica e a tra- 
vessia da adusta Paranapiacaba. Esse mercado de consumo, era quasi 
monopolio, estavam a disposiqao do Planalto, mediante navegagao flu- 
vial e curtas viagens terrestres. 

Com isso, ve-se, com claresa, que, profunda e fundamental modifi- 
cagao economica deveria fatalmente ter ocorrido no Planalto. 

Coincidindo com isso, o ouro acarretou para a regiao planaltina duas 
circunstancias, que, por sua vez, se fizeram causas de consequencias visce- 
rais para a evolugao regional dessa parte brasileira. 

A mineragao do ouro, como emprego de atividade mais lucrativa, 
fez cessar qualquer outra menos rendosa, entre as quais a do apresa- 
raento, que bruscamente se paralisou, como se tocada por um condao 
magico. 

Com isso, deixaram de colmatar a regiao planaltina, as ininter- 
ruptas ondas amerindianas, que, apresadas no sertao, deixaram na po- 
pula^ao, marcado o seu cunho racial. E! por isso que, o Planalto era uma 
regiao onde se falava o guaram sendo o portugues aprendido nas esco- 
las. Mas a partir da descoberta, o idioma de Camoes passou a ser lin- 
gua popular, fi um excelente indicio do que eu afirmo acima. Diminuiu 
enormemente o indice amerindiano da populagao, que se aportuguesou 
e se africanisou. 

Concomitantcmente. isto e ao mesmo tempo em que, o Planalto nao 
mais recebia massas amerindianas, o ouro atraia imensa avalanche rei- 
nol, aportuguesando intensamente a regiao, assim desamericanizada. 
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Ao mcsmo tempo em que o seteccntismo testemunhva o quadro aci- 
ma, a minexa^ao do ouro outorgava um tal poder aquisitivo as popula- 
qoes mineradoras e as suas subsidiarias que, foi possivel a importaqao 
da Africa de grandes contingentes de pretos, os quais sedimentados por 
sobre a massa demografica preexistente, a africanizou, e a tisnou der- 
mocromicamente. Foi assim que, o ouro determinou nao so o aportugue- 
samento dss popula(j6cs planaltinas, mas tambem a sua africaniza<jao. 
Dai, a alteragao na dermocromia planaltina, coincidindo com o seculo e 
com outras modifica^oes ocorridas no Planalto, como consequencias do 
ouro, da minera^ao, do abandono do apresamento, da atra^ao da imigra- 
^ao de reinois, do aumento do poder aquisitivo do morador do Planalto 
e das minas, etc. 

Nos ja vimos que, ate o fim do seculo XVII, o Planalto nao passa- 
va de regiao despresivel, fracamente povoada, valhacouto de gente aven- 
turosa oriunda de varias regides do mundo, a falar o idioma guarani e 
com fragilissimos lagos de liga^ao com Portugal, com o qual permanecia 
unido apenas politicamente. Apesar desse la<jo politico com Portugal, 
existir ainda, entretanto a Metropole reinol devotava a regiao ao aban- 
dono, o mais completo. Era humano e explicavel esse procedimento da 
Metropole! O Planalto nao tinha nenhuma fonte de renda! A regiao al- 
ta da capitania vicentina nada rcndia ao fisco reinol! Como poderia pois, 
uma tao improdutiva e desinteressante regiao, preocupar a Monarquia? 
vsta procedia pois, de acordo com a logica c o bom senso, nao devotan- 
'p muitos carinhos a regiao, que, antes era um onus do que um beneficio 
nas terras bragantinas, onde fulgurava um Nordeste agucareiro, que for- 
■ccia a Metropole, gordissimos tributes e fartas rendas, que o fisco rei- 
nol arrecadavn con a vide z. Seriam logicos, pois. o descaso e o abando.no 
a que foi o Planalto relegndo pela Metropole, no decurso dos seiscentismo. 

Quando porem os paulistas, confiados no alvara de 18 de mar?o de 
1664, que Ihes assegurava a propriedade das minas, que descobrisscm. 
fizeram publico que haviam encontrado opulentissimas jazidas auriferas, 
a Metiopolo c >-.,mcenJeu que as terras da Capitania vicentina devinm 
constituir, em breve tempo, uma importantissima cornucopia de gordas 
rendas, nas quais o fisco iria se fartar em arrecadar as taxa^oes diretas 
e as indiretas. Com essa situagao em cminentissima e infalivel perspe- 
tiva, urgia a Metropole modificar a sua politica em relagao ao Planalto. 
Oai a carta de D. Joao de Lencastre escrita em 1700 ao rei de Portugal. 
D. Pedro II, ja transcrita neste trabalho, em capitulo acima, Dai a se- 
rie de medidas draconianas levadas a efeito por essa Metropole desna- 
turada e salafraria contra a co'onia. enviando para a tiranisar. regulos e 
"gauleiters" do tipo de Rodrigo Cesar, de Pimentel, de Assumar, de 

Idanha, etc 
Para se aquilatar bem do isolamcnto em que esteve o Planalto, nos 

seculos XVI e XVII, 6 preciso se ter sempre em mente que, essa re- 
giao colonial n fava hermcticamente separada do litoral vicentino pela 
adusta serra de Paranapiacaba. O que era esse obstaculo natural ja eu 
procurei mcncionar acima, mas melhor do que comentario que cu tenha 
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podido fazer, sobre o assunto, a testemunha presencial e insuspeita a es- 
se respeito, o jesuita padre Simao de Vasconcelos, nos retxata a situa?ao 
nas seguintes palavras, escritas nos meiados do seculo XVII, a propo- 
sito do caminho do padre Jose, construido pelo Padre Anchieta. mais ou 
menos em 1560: 

"Nao c caminhando quc sc faz a maior parte da via gem; 5 ,dc rastros sobrc 
as macs c os pcs, agarrando-se as raizes das arvorcs, em meia de ,rochcdos 
ponteagudos c de tao terrivcis prcdpicios quc cu trcmia, devo confcssa-lo, 
quando olhava para baixo! A profuudeza do vale e atcrrorisante, e o nii- 
mcro dc montanhas quc sc clevam, umas por cima (das outras, £az quasi per- 
der toda a cspcran^a de chcgar ao fim. Quando sc lacredita esitar no cmae 
dc tuna delas, chega-se no sopc dc outra mais alta ainda". 

Seria natural que, a existencia desse verdadeiro muro intransponivel, 
causasse situagoes evolucionais que iriam se manifestar, em eventos inex- 
plicados da cronica regional. Paulo Prado no seu muito citado "Paulis- 
tica", muitas vezes lembra o isolamento, causado pelo magno obstaculo, 
descrito acima por uma testemunha ocular, e mencionado, por mim, co- 
mo "causa mater" da evolugao planaltina, em topicos repetidos deste tra- 
balho. 

Porisso e que Rubens Borba de Moraes, no seu luminoso prefacio ao 
livro "Viagem a Provincia de S. Paulo", 8, de Saint-Hilaire, reeditado 
pela Livraria Martins, diz: 

"Govcmada tanto tempo dc longc c com displiccncia quc inspirava uma terra 
scm a mcnor riqueza, nao podia scr muito forte o vinculo quc prcndia Pira- 
dninga a Portugal e ao resto da Coldnia. Em nenbuma (parte do Brasil a in- 
fluencia portugucsa foi tao pcquena. E foi nessc isolamento empobreccdor 
que cresccu c se dcscnvolvcu cssa consdcndLa de sua autonomia, tao carac- 
tcristica da indole paulista. 

Cagadores dc indios, aventurciros a cata de euro, gente de pouca con- 
versa, aldva e indepcndcntc, dnbam esses paulistas as qualidadcs c os de- 
feitos do homem pobre isolado.1 

Quc diferenga dos ricagos do agucar, tao bem descritos pelos cxplorado- 
rcs estrangeiros, quc demandavam seus portos!" 

Mas, se essa situagao de isolamento perdurou durante os dois pri- 
meiros seculos, ela iria se modificar, alterando, por sua vez a vida pla- 
naltina. Essa modificagao, ou antes a cessagao do isolamento acima re- 
ferido, ou a sua diminuigao, foi pois um marco separador de duas epocas 
nitidas e bem distintas. Essas duas epocas, a do isolamento, isto e a quc 
tevte lugar durante os dois primeiros seculos e a posterior a esse isola- 
mento, isto e que teve lugar, depois de findo o seiscentismo, mais ainda 
se distinguiram uma da outra em que aquela, a primeira coincidiu com 
a fase da pobreza, da democracia planaltina, com o apresamento, o ver- 
dadeiro bandeirismo, o pastoreio colonizador e expansionista, com o aban- 
dono por parte da Metropole e acima de tudo com a acrioulagao do po- 
voamento; enquanto que, a segunda foi ajustada a epoca em que o Pla- 
nalto viveu mais ricamente, dotado de maior pod er aquisitivo, compran- 
do africanos, falando o portugues, cessando o apresamento, recebendo os 
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borbotoes de reinois, como sendo lembrado pela deshonesta Metropole, 
graqas a minera^ao e principalmente modificou a transfigurada psicolo- 
gia planaltina. A causa dessa completa alteragao na marcha evolutiva do 
Planalto foi o ouro. 

Foi ele, que atraiu as dezenas de milhares de emboabas, que, vio- 
lando a lei de Afonso VI, de 18 de mar<io de 1664, e s'e aboletando nas 
minas, descobertas unicamente pelos paulistas, tomaram destes o fruto 
dos seus esforgos. 

Foi ele, que deu aos paulistas esse aumento de riqueza, que fez com 
que o apresamento bandeirante cessasse e os africanos fossem importa- 
dos, tingindo as populagoes de negro. 

Foi ele, que bez com que a avida Metropole, temerosa dos paulis- 
tas, mandasse os esmagar, pela crueza de proceder, como pelo terror car- 
niceiro, os seus caes de fila, como D. Rodrigo Cesar, Pimentel, Assu- 
mar e outros pro-consules, quik tratavam os crioulos, como se estes for- 
massem populates vencidas e escravizadas. 

Foi ele, que diminuiu a dosagem do Planalto de seu isolamento, de- 
terminando a construcao do famoso caminho novo, que era mais uma li- 
ga^ao entre as minas e o litoral flumirwense-carioca, indiretamente inte- 
ressando o Planalto. Por ai, teriam entrado nas minas as ondas dos intru- 
zos reinois. Esse caminho novo, construido em 1697, por Garcia Rodri- 
gues Paes, filho de Fernao Dias Paes, que inconcientemente prejudica- 
va o Planalto. foi determinado por Arthur de Sa e Menezes, que vislum- 
brava nele um meio de proteger os seus apaniguados reinois. 

O caminho do mar, essa trilha na serra, que mal ligava o Planalto 
ao litoral vicentino, permaneceu na sua situagao primitiva, ate que Ber- 
nardo de Lorena construiu nova descida pela montanha! 



CAPITULO XXVI 

A MODIFICAgAO DO CARATER DA DEMOGRAFIA E DA 
ECON6MIA DO PLANALTO. 

Como eu disse no capitulo anterior, a descoberta do ouro, no fim 
do seiscentismo foi o marco divisor de duas epocas bem nitidas, assina- 
lado, como se um terremoto violentissimo houvesse aniquilado todos os 
vestigios da primeira fase da evolugao historica regional e determinado 
o inicio de outra, inteiramente diversa da primeira, e, sob certos aspetos, 
opostos. Assim, a primeira fase do passado da regiao alta da Capitania 
vicentina, isto e, a que ia tendo lugar no quinhentismo e no seiscentis- 
mo foi caracterizada por uma demografia e por um tipo de economia es- 
peciais. Destes nao resultava nenhuma causa, que determinasse atra^ao 
e afluxo para a regiao alta da Capitania vicentina no Planalto. Dai, 
a fraca popula^ao europeia, estabelecida no Planalto. Dai, tambem as 
elevadas proporgoes, no Planalto, de gente crioula-nativa e tambem de 
massas amerindianas ou mamelucas. 

Dai, por conseguinte, o fraco indice luso do Planalto, assim se- 
gregado da Europa. 

Nos sabemos, pela observaqao do passado e pela analise dos qua- 
dros do presente, que, as aglomeragoes humanas, se deslocam, nao so 
pacificamente pelas migragoes, mas tambem belicamente pelas invasoes, 
quando ha a interveniencia de algum motive economico. E' o funda- 
mento economico dirigindo as agbes humanas com um imperio absoluto. 
Se empregarmos o cerebro e nao o coragao sentimental, para que um ra- 
ciocinio despido de preconceitos nos guie, pelas veredas do passado c 
pelos escaninhos do presente, chegaremos a conclusao inelutavel de que 
o homem e dirigido, em seus passes, pela economia, que implacavel e in- 
coercivelmente determina de uma forma absoluta. Eu bem sei que, essa 
conclusao nao e de agrado de muita gente! Eu estou, porem, convenci- 
do dela! Nao cheguei a essa certeza por vontade propria e subjetiva, 
mas pela forga de um raciocinio seguro e objetivo! 

A Historia do Brasil, nao faz excegao a essa regra, absoluta, a qual 
se pode observar com maior clareza, no Nordeste agucareiro, bem como 
nas regioes das minas de ouro e nas que a elas eram correlatas. 

Pode-se, mesmo, estabelecer como norma fixa que, as massas hu- 
manas sao levadas a se deslocar, emigrando ou imigrando, na razao di- 
reta da importancia ou do vulto do motive economico, que determina es- 
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ses fenomenos, atraindo ou repelindo essas massas humanas. fi claro que, 
nessas deslocagSes, no sentido de as facilitar ou de as dificultar, inter- 
vem, em conjun?ao concomitante, outros fatores como, por exemplo, o re- 
lative aos transportes, ou o oriundo da epoca em que a migra^ao teve lugar. 

Assim, a imensa prosperidade da industria agricola do agucar, o seu 
comercio, as atividades a esses motives correlacionadas, etc. foram a cau- 
sa detenninante fatalizadoramente da fixagao na regiao nordestina de 
ccntenas de milhares de individuos, atraidos, em incoercivel afluxo, pelo 
valor cconomico do que e chamado ciclo do agucar. fi de se notar o con- 
traste relevante entre o acontecido em virtude do aijucar, com o que re- 
sultou, e isso e facilmente observavel, do ciclo do pau brasil, pelas cir- 
cunstancias que rodeiam toda coleta, que nao fixa povoamento, como pe- 
la 6poca mais atrazada em que teve lugar. 

Mas muito mais do que o a?ucar, o ouro concentrou, em nao pe- 
queno raio em torno das suas lavras, em Minas, em Cuiaba, no Coxipo, 
em Goiaz, etc. grandes micleos humanos atraidos, pelo valor economico 
do ciclo aurifero. Essas concentra?6es, no interior brasileiro, em torno 
das lavras metaliferas, bem como nas regioes correlatas a esse genero 
de atividade, que mantinham com elas qualquer ligagao ou intercambio, 
se realizavam proporcinalmente ao vulto do valor economico do ouro 
minerado, interferindo nas delimita?6es dessas aglomeragdes, nao so a 
maior ou menor facilidade das comunicagoes com o literal e com as fon- 
tes abastecedoras de povoamento, como tambem a epoca em que essas 
migra?6es tiveram lugar. 

Mais ainda que o ouro, foi o cafe, no seculo XIX, o responsavel 
pela vinda e enradicamento de muita gente povoadora da nossa terra. 

Tendo em vista isso, que faz regra absoluta, temos que a gente mo- 
radora no Planalto, no quinhentismo e no seiscentismo, deveria, por for- 
<;a, ter sido muito diminuta, devendo fatalmente, ter sido quasi nula a 
imigra<:ao rein6l. 

Nao havia nada, na pauperrima regiao, que atraisse a gente por- 
tuguesa ja por si apoucada. O Planalto, so seduziria os individuos mais 
aventurosos, os mais rudes, os desesperados, etc., porque os que emigra- 
vam da Europa, buscando enriquccimento nas plagas americanas, iriam 

ra o Nord&tc opulento e nao para uma regiao despida de qualquer 
estigio de riqueza economica. 

Portugal tinha uma fraquissima popula^ao, de modo que, seriam 
muito poucos os recursos povoadores dessa pequena nagao iberica, 

Estes recursos povoadores, teriam sido absorvidos pela abastada re- 
giao noul. iiia, o;i.:j havia, nao so uma magnifica industria agricola, 
que era uma maravilhosa base economica, que requeria um numero gran- 
de de bra^os, como tambem sede de infatigavel atividade de vida e de 
intercambio raercantil, tudo correlacionado com o a^ucar. So as pessoas 
mais \ incao d: . ,» I sat mais audacioso. aventureiro, e desapegado aos 
prazeres tcrrenos, viriam ao Planalto, regiao pauperrima e bravia, mui- 
to mais distante do Reino, com o qual nao estava em comunica0es re- 
gulures, regiao agreste, rude e falta de recursos vitais, ja niio falando 
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de condi?6cs de conforto, como muito mais americanizada e acrioulada! 
De fato, qucm ousaria vir a sc fixar no Planalto aspero e dificil dc ser 
penetrado, atraves de caminho perigosissimo na penhascosa Serra do 
Mar, cuja travessia horrorosa no oferece uma descrigao o padre Simao 
de Vasconcelos, que escreveu na segunda parte do seculo XVII? 

Seria natural que, a emigragao portuguesa fosse toda para o convi- 
dativo Nordeste, dela divergindo apenas alguns aventureiros, que alon- 
gariam as suas viagens migratorias ate a regiao vicentina! Esses poucos 
individuos, "desperados", na expressao de Paulo Prado, pelo seu limita- 
dissimo numero, nao podiam influir a ponto de modificar a mentalidade 
crioula, que evoluia no Planalto. 

De fato, economicamente, essa regiao elevada da Capitania vicenti- 
na, durante os dois primeiros seculos, nao possuia motivo algum para 
atrair povoadores em massas migratorias. O unico sustentaculo econo- 
mico da regiao era o apresamento do amerindio, milhares dos quais eram 
vendidos ao Nordeste. O apresamento era mais uma "taboa de salva- 
gao" a qual recorriam os moradores, ja fixados no Planalto, do que um 
motivo economico atraidor de novos imigrantes, 

Eis que, o apresamento de amerindios nao parece ter sido muito re- 
munerador. 

So durante a ocupagao holandesa do Nordeste, a industruia belico- 
economico planaltina, livre da concorrencia africana, teve uma certa pros- 
peridade. Isso aconteceu ate 1650 e por isso e que vemos, nessa fase do 
seculo XVII, se excerbar e se fazer violentissimo o antagonismo anti- 
jesuitico, no Planalto. 

Depois disso, o Planalto, nao teve fonte dc riqueza economica, que, 
pelo seu vulto, atraisse imigragao, tal como o agucar o fez, nos dois pri- 
meiros seculos, o ouro faria no setecentismo e o cafe faria no seculo XIX. 

Porisso e que se verifica a indigencia da regiao! Ela viveu, na se- 
gunda metade do seculo, do que havia auferido na primeira metadc, an- 
te tao favoraveis circunstancias, que rodeavam um apresamento relativa- 
mentc facil, em estabelecimentos jesuiticos, alem do que Ihe oferccia o 
apresamento magrissimo de amerindios bravios. O ouro planaltino foi 
muito pouco! O do Jaragua, do fim dos quinhentos, diminuto como foi, 
nao conseguiu atrair, nem mesmo individuos isolados e os vestigios, por 
ele deixado nas paginas do passado, foram proporcionais a mesquinhe- 
za do valor dos elementos de riqueza que os Sardinhas tiraram das suas 
entranhas pouco generosas. De fato, os documentos, que revistam os 
bens cxistentes no Planalto, tais como os inventarios procedidos no seis- 
centismo, os quais arrolam os elementos existentes na regiao, nao evi- 
denciam a cxistencia desse ouro, o qual deveria aparecer de qualquer 
modo. Apenas, temos vagas referencias a proposito do ouro, deixado 
por Sardinha, mas isso desapareceu volatizado, sem deixar sombra de si! 

fi essa condusSo que se pode tirar da documentagao existente, a 
qual exibe com nitidez a pobreza planaltina e nSo revela sinais de ouro, 
o qual, se, por ventura, tivesse havido, teria, por certo, deixado vesti- 
gios. Nao se encontram, no Planalto, elementos marcadores de algum 
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poder aquisitivo. Verifica-se desses documentos uma espantosa miseria, 
aliada a uma deficiencia completa dos meios mais comesinhos para um 
viver sofrivel. 

De toda essa amplissima documentaijao, tira-se a certeza de que foi 
no Planalto que viveu nos primeiros seculos, a famosissima Amelia a mu- 
Iher de verdnde, do ioJk-Ioie' car idea. Ireudianamente espelhando 
uma situa^ao economica, a qual nao depeadia da livre vontade dos agen- 
tes, mas era predeterminada pclas circunstancias fatais. 

Nao tendo elementos economicos de valia, o Planalto nao poderia 
concenlrar grandes massas demograficas, nesses primeiros dois seculos. 
Eis que, o total populacional devendo estar na propor^ao da situa<jao eco- 
nomica, seria minuscula a popula^ao regional planaltina. Eu calculo que, 
em media a popuiagao planaltina, teria sido de cerca de 6.000 almas, na 
primeira metade do seiscentismo, compreendendo nesse total os escravos 
amerindios. 

Estes teriam somado cerca de 4.000, necessarios para suprir a agri- 
cultura local e fazer face a outros services. Os 2.000 restantes, seriam 
os elementos brancos e mamelucos, dos quais cerca de 650 seriam ho- 
mens em condi^oes de afrontar o bandeirismo de preia. Os demais se- 
riam mulheres, velhos, crian^as e invalidos. Essa conclusao pode-se ti- 
rar em vista dos depoimentos jesultas a respeito dos efetivos das ban- 
deiras de apresamento. (Padre Teschauer, "Hist, do Rio Grande do Sul"; 
Ellis, "Meio scculo de bandeirismo"; Aurelio Porto, "Hist, das Missoes 
Orientals ; Taunay, Hist. Geral das Bandeiras".). 

Esses totais, que, alias sao, mais ou menos, os mesmos que os men- 
cionados por todos os que estudaram o passado regional, nao variaram 
muito ate o fim do seculo. Alias, nao seria natural que tivessem variado, 
pois as situagoes demograficas nao passam de meras exteriorisa^oes de 
situagoes economicas. fi isso que se observa, como regra em todos os 
cenarios da vida humana. Nao se poderia esperar que o Planalto, fosse 
escapar a essa regra, constatada para todos os grupos. 

Assim temos que, uma massa humana de cerca de 6.000 individuos 
fortemente acrioulados, isto e religados por um la^o psicologico proprio 
e com muito pouca afinidade pelo mundo lusitano, atingiu o fim do seis- 
centismo, sem que tivesse sido abalada, perturbada e obrigada a diversi- 
ficar o seu rumo evolutivo por nenhum fenomeno de valia, De fato, a 
populate pas'.ii >:.';na devena se ter mantido, mais ou menos a mesma. 
ate ao fim do seculo XVII. fi que, nao houve nesse lapso seiscentis- 
ta nada, sob o ponto de vista economico, que consignasse na regiao, uma 
altera^ao qualquer. 

Eis que, inconcientemente, isto e sem avaliar as consequencias dc- 
correntes do que iria acontecer, os planaltinos. confiados na honestidade 
da coroa portuguesa, descobrem o ouro! 

Foi, nao ha duvidas, um acontecimento de imensa valia economica, 
social, politica, demografica. psicologica, etc. disseminando-se as consc- 
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quencias projetadas por esse sucesso nos campos difercntcs da consti- 
tuiqao nao so das populagSes das Gerais, mas tambem nas diretrizes evo- 
lucionais do agrupamento planaltino. 

Assim a populagao planaltina, que era apenas de alguns milhares, 
teve um brusco aumento para 116.975 em 1775, segundo Saint Hilaire, 
(Ellis, Meio seculo de bandeirismo", 132, Bol. da Faculdade de Filoso- 
fia, Ciencias e Letras, no. IX). 

Isso significa uma ascengao formidavel, em um seculo! Foi um au- 
mento de vinte vezes, em cem anos! 

Esse crescimento gigantesco e desconhecido em qualquer outro aglo- 
merado humano, nao teria sido possivel, caso nao tivesse havido a vo- 
lumosa avalanche imigratoria, atraida pelo ouro. 



CAPITULO XXVII 

A INFLUfiNCIA DO OURO NA ECONoMIA E NA EVOLUgAO 
SOCIAL DO PLANALTO 

Como vimos, nos capitulos anteriores, o ouro trouxe para o Planal- 
to uma tal modifica^ao na sua evoluqao que, se pode dizer que, ele te- 
ve a valia de um marco secular no passado dessa regiao, dividindo-o em 
duas epocas mtidas. A primeira epoca, compreendendo os dois primei- 
ros seculos, foi caracterizada pela situagao de quasi indigencia do in- 
significante grupo humano regional. Tudo o mais foi consequencia des- 
sa situa^ao. A fraqueza numerica dos moradores dessa regiao distante, 
que apenas politicamente pertencia a Portugal e a sua colora^ao econo- 
mica, a qual nao andava longe da miseria, foram consequencias, que se 
fizeram causas de situagoes, que se manifestam com evidencia na evo- 
lugao cronologica regional. Assim, por exemplo, foi essa situa^ao mise- 
ravel da distante e isolada colonia lusa do Planalto que determinou o 
apresamento e as circunstancias dele decorrentes. Foi ela, portanto. que 
permitiu o fornecimento abundante e relativamente barato da mao de 
obra imprescindivel, para o fabrico do agiicar, ao opulento Nordeste. Foi 
ela, portanto, que determinou a dermocromia da velha estirpe planaltina 
e impediu que a regiao recebesse o africano. Foi ela, ainda, que impe- 
diu as importagoes do Reino, na colonia do altiplano, nao permitindo que 
ai penetrasse o conforto, como o desenvolvimento intelectual ou a for- 
magao social que foi paradigna no Nordeste agucareiro. Foi ela que, 
determinou o abandono politico, por parte de Portugal, o qual, por sua 
vez, causou a origem e o crescimento do espirito livre e independente, 
do qual nos falam os testemunhos oculares dos viajantes coevos, ou dos 
documentos hoje analisados, pelos egregios mestres como Taunay, Ba- 
silic de Magalhaes, Washington Luis, Paulo Prado, Calogeras, Simon- 
sen e tantos outros; enfim foi ela a causadora primordial das linhas ba- 
sicas da evolu^ao historica dessa parte isolada do agrupamento colonial 
luso-brasileiro. 

Com o aparecimento do ouro nas Gerais, em escala enorme, modi- 
ficou-se inteiramente a situa^ao, como temos visto. 

Uma das linhas mestras que sofreu altera^ao no Planalto, com o 
advento do ouro, foi precisamente no que se refere a essa situa^ao de 
pobreza. 

A regiao, com o ouro, recebeu no seculo XVII, em sen inicio, 
uma fortissima dose injetada de oleo canforado economico. O seu po- 
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der aquisitivo foi passivel de alta vertiginosa, atingindo, na sua ascen- 
gao, aos altissimos niveis, cousa que a logica, o senso comum, o racio- 
cinio, a razao natural das cousas etc., nos evidenciam e os documentos 
ante e post mineragao nos confirmam, realgando o unanime ensinamen- 
to dos cronistas. 

De fato, uma simples inspcgao na documentagao impressa, nos mos- 
tra que, com a mineragao do ouro, foram aparecendo no Planalto, antes 
tao desprovido de condigoes que permitissem um certo conforto e que 
testemunhassem uma certa importagao no comercio com o Reino, alguns 
elementos reveladores de que os moradores regionais passaram a ter uma 
vida mais confortavel e menos rustica, com o que e facil concluir-se que, 
a antiga miseria, se nao fora totalmente banida, ao menos fora muito di- 
minuida. Isso comprova que, o poder aquisitivo da gente que habitava 
o altiplano vicentino, sofreu um grande aumento, pois uma fase de pros- 
peridade, para essa gente, havia raiado. 

Com essa melhoria, se faz claro, diminuiu o isolamento autarquico 
do Planalto e o comercio importador passou a se realizar com maior 
vulto. 

Como consequencia do aumento do poder aquisitivo planaltino, 
vemos aparecer nos documentos seiscentistas, nos inventarios realizados 
nesse seculo, escravos africanos, ate entao ausentes, quasi que absoluta- 
mente, nas longas listas do elemento servil arrolado. E que, esses es- 
cravos de ebano, eram muito mais caros do que os amerindios, que nao 
tinham a fazer os pregos se elevarem, em virtude de um carissimo trans- 
porte maritimo. Corroborando nessa consequencia, temos que com a 
cessagao do apresamento do amerindio, determinada pela mineragao, no 
seculo XVIII, havia a necessidade de o substituir. Essa substituigao so 
se fazia possivel pela aquisigao do elemento africano. 

Outra consequencia oriunda do ouro, a qual e de ser ressaltada, e 
a consistente em ser a regiao planaltina entao incorporada decivivamen- 
te na lusitanidade. Washington Luis, na sua magistral "Capitania de S. 
Paulo" 19, ensina que, so entao os paulistas reconheceram a soberania 
portuguesa. 

Ate entao, os planaltinos viviam em estado de independencia de fa- 
to e so de direito pertenciam a monarquia bragantina. Essa nao julgava 
valer a pena reduzir os moradores da sua miseravel capitania vicentina, 
a maior dependencia, em relagao ao Reino. Uma pohtica centralizado- 
ra no concernente a desvaliosa colonia vicentina, nao seria a mais indi- 
cada a Portugal, porque este pais nao estava em condigoes de "gastar 
boa cera com mau defunto". 

Mas depois que, o ouro, importantissima fonte de riqueza, fora des- 
coberto nas Gerais e principalmente depois que, as jazidas goianas e 
xnatogrossenses foram reveladas e iniciada nelas a mineragao, que atraiu 
grandes massas demograficas, o centro reinol passou a considerar a Ca- 
pitania vicentina com um cioso apego. 

fi que, a regiao vicentina havia se transformado em 6timo defunto 
de maneira que, era de boa politica empregar com ela, a sua boa cera. 
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Dai, a sua mudanga de orientaqao, passando de descaso para a mais fer- 
rcnha centralizagao. Eis, a famosa carta de D. Joao de Lencastre, di- 
rigida da Baia, a D. Pedro II! 

Declinada essa politica, em relagao a capitania vicentina, pela car- 
ta citada e ja lembrada rcste trabalho, o governo reinol a executou, com 
espirito de incrivel ferocidade. Coube ao mavortico D. Joao V realizar 
a missao de crucificar as suas colonias sulinas, a sua devassidao sulta- 
nesca de uma corte piitrida que se divertia na transformaqao dos con- 
ventos em lupanares, envolvidos nos bureis e mantos austeros das or- 
dens religiosas, que se abastardavam nas orgias e nas cenas dignas de 
Sodoma e Gomorra. Dai, serem enviados para jugular os planaltinos, os 
caes de fila de Portugal, que no Planalto e nas regioes subsidiarias odio- 
samente transformaram, a custa de truculencias, injustiqas, iniquidades e 
atos inconfessavcis, a velha altivez planaltina, acostumada a independcn- 
cia de fato e nascida no espirito de liberdade, na subserviencia e na 
ingnominia, que saturou a alma setecentista do planaltino. 

Eis os Rodrigo Cesar, os Assumar, os Caldeira Pimentel, e tantos 
outros quese notabilizaram na obra nefanda de martirizar os mais desta- 
cados vultos coloniais, com o negregado fito de impor sobre o "crioulis- 
mo" colonial, o peso do dominio reinol. 

Com o afluxo da onda imigratoria reinol, que aos milharcs de pes- 
soas inundou o Planalto, esta regiao deveria ter muito elevada a sua 
densidade demografica, pois a populagao paulista cresceu durante o seculo 
XVIII. cerca de 20 vezes o que era no seiscentismo. Essa conclusao se- 
ria a de se tirar de um raciocinio baseado no bom senso, Entretanto, 
tal nao se deu pois ho^ve concomitantemente com o advento dessa onda 
imigratoria reinol, um enorme aumento da area habitavel. 



CAPITULO XXVIII 

A GUERRA DOS EMBOABAS. ENCONTRO VIOLENTO DE 
MENTALIDADES ANTAGONICAS. 

Confiados na disposigao legal de 18 de margo de 1664, que foi o es- 
timulo enganador com o qual Afonso VI, rei de Portugal, torpemente lu- 
dibriou os planaltinos, estes, depois de varias dezenas de inuteis tentati- 
vas, por fim, ao findar do seculo seiscentista, encontraram as minas au- 
riferas, em territorio das Gerais, do outro lado da Mantiqueira. Com a 
descoberta, os paulistas, que legalmente eram os proprietarios, por for- 
qa do citado aresto de 1664, se estabeleceram nas minas, com o fito de 
as explorar. 

Quantos seriam eles? Muito poucos! Talvez algumas centenas, pois 
a populagao planaltina, ainda seria muito pequena. 

Eu calculo que, o Planalto, incluindo o vale do rio Paraiba nao ti- 
vesse mais de 6.000 habitantes, formando nesse total os escravos ame- 
rindios, (Ellis, "Meio seculo de Bandeirismo", Boletim no. IX da Fa- 
culdade de Filosofia, Ciencias e Letras). Desse total, nao seria conce- 
bivel que uma porcentagem muito elevada fosse abandonar o Planalto 
para buscar as minas. Se o Planalto era povoado apenas por 6.000 al- 
mas, compreendendo nesse total o elemento escravo, temos que, se este 
somasse 4.000 individuos, isto e, em media 2 escravos por morador li- 
vre, sobrariam apenas 2.000, que seriam os habitantes da regiao. Ora, 
calculando em que 40% destes tenham emigrado para as Gerais, temos 
e exatamente que, 800 planaltinos teriam ingressado em terras de alem- 
Mantiqueira. Simonsen parece concordar, em parte, com o meu racioci- 
nio ("Hist. Economica do Brasil", I, 346) . 

Duas teriam sido as rotas utilizadas pelos planaltinos para a pene- 
tra?ao nas Minas. O caminho classico, pelo vale do Paraiba e o cami- 
nho por Atibaia e Mogi-Mirim. 

A noticia do descobrimento das jazidas auriferas foi a causa deter- 
minante do fenomeno que os planaltinos nao tinham previsto, Ela pro- 
vocou, no Reino, uma emigragao gigantesca para as minas, recem-acha- 
das. Dezenas de milhares de reinois, em avalanche impetuosa e violen- 
ta, se precipitou volumosa e incontidamente sobre as lavras, avida e gu- 
losamente, delas expulsando os seus legitimos donos, que, pela acacha- 
pante superioridade numerica, foram esbulhados e obrigados a voltar pa- 
ra o Planalto. 
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A noticia. que no Reino promoveu a onda emigratoria, que invadiu 
a terra das Oerais, deveria tambcrn produzir o mesino fenoineno no Nor- 
deste brasileiro. Sabemos que, a industria do fabrico do agiicar e o plan- 
tio da cana haviam concentrado no Nordeste uma popula^ao nao peque- 
na. que entao subia a cerca de 200.000 habitantes (Roberto Simonsen, 
"Hist. Economica do Brasil". I. 182. 346). Calculando que 4% desse 
total, tenha emigrado para as minas, pelo rio de S. Francisco, abando- 
nando a sua decadente industria-agncola do aqticar, temos que, de 8.000 
individuos deveria ter sido o contingente nordestino que foi engrossar as 
massas emboabas, no seu antagonismo aos planaltinos. Estes eram os 
representantes do crioulismo , brasileiro, enquanto que os nordestinos 
se enfileiraram ao lado dos reinois! Nao era entretanto muito estranha- 
vel essa atitude? 

Sim, porque eles, os nordestinos eram brasileiros-coloniais, como os 
planaltinos e portanto crioulos como estes. Tudo nos faria crer que, 
eles se fossem alinhar com estes, contra os reinois! Nao foi isso, entre- 
tanto, que se deu, pois os coloniais, nordestinos se juntaram com os rei- 
nois, formando com estes, o grupo dos emboabas ou dos forasteiros. 

£ que os Nordestinos tinham muito mais afinidade com os reinois, 
com cujos interesses, se bitolavam, e com cuja psicologia se emparelha- 
vam. Alem de terem os seus interesses, a sua sentimentalidade, etc., 
coincidindo de certa maneira com o perfil reinol. eles possuiam ainda, 
a estreita-los com os metropolitanos, solidos lagos de sangue, pois eles. 
nordestinos eram proximos descendentes dos Portugueses, atraidos pela 
prosperidade a?ucareira. Enquanto isso, os planaltinos isolados, sem in- 
tercambio mercantil de qualquer especie com a Metropole, tinham sofri- 
do muito pouco a influencia reinol. Corroborando nesse sentido, temos 
a notar ainda que, os planaltinos, pauperrimos, nao podiam enviar seus 
filhos estudar ou passeiar na Metropole, a server o espirito de lusitani- 
dade, ao contrario do que se dava com o opulento Nordeste. 

Este, contava com uma volumosa imigragao reinol, durante o seculo 
XVII, e no comego do seculo seguinte, os elementos europeus imigrados 
ja se haviam incorporados ao grupo nordestino e ja a regiao podia ali- 
nhar numerosissimos filhos, netos e bisnetos de reinois. O mesmo nao se 
dava com os planaltinos, que isolados, sem possibilidades de intercam- 
bio co ma Metropole, tinham se conservado imunes, nao so ao contacto 
e a influencia da lusitanidade, como ainda se haviam mantido impermea- 
veis a interferencia de qualquer especie de imigragao e, portanto a salvo 
de qualquer ingestao de sangue reinol. O Nordeste crescera no seculo 
XVII, nao so dentro para fora. pelo saldo vegetative, mas tambcm 
pelo saldo migratorio, de fora para dentro. (1). 

(1) Dava-sc com o Nordeste, no seculo XVIII, o mesmo que se pode obscrvar hoje 
no Estado, de S. Paulo, que alem do crescimento vegetativo. conta com o aprc- 
davel saldo emigratdrio. de proccdencla alienigena. O que acontecia ao Pla- 
nalto entao, 6 o que se pode notar no Nordeste de hoje. Havia s5 crescimento 
demografico de dentro para f6ra, nao podendo oferecer nenhuir. atrativo oco- 
nomico ao alienigena, que assim s6 emigrava, para onde elc tivesse perspetivas 
promissoras. 
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Com isso, ve-se bem que, os nordestinos, emigrantes da sua regiSo, 
em decadencia na riqueza agucareira, viam os seus interesses economi- 
cos se afinar pelos dos reinois, pois todos eles visavam usurpar a pro- 
priedade das minas, delas expulsando os planaltinos. Por isso, todos eles 
eram intruzos e forasteiros. 

Mais uma vez se verifica a predominancia do fator economico dos 
povos e a orientagao destes, pelos seus objetivos de natureza economica. 
Alem disso, isto e, ao lado disso, pode-se verificar bem a veracidade do 
materialismo historico, cuja for?a e inflexivel, e cuja clareza e transpa- 
rente em certos casos. 

Procurando dar mais facil compreensao aos acontecimentos desse ini- 
cio do setecentismo, langaremos mao de uma imagem pitoresca, mas que 
pode ser observada diuturnamente. Os reinois e os nordestinos viram 
um enorme e carnudo osso, nos dentes dos planaltinos. Uniram-se para 
arrancar o osso de seu legitimo dono, ainda que os nordestinos fossem 
da mesma colora?ao colonial que os Planaltinos. 

A uniao dos nordestinos com os reinois, deu ao grupo dos Emboa- 
bas uma tal superioridade numerica, que seria inutil resistir. 

Eles deveriam se derramar, sobre todo o territorio mineiro, avassa- 
lando tudo como se fosse uma avalanche precipitada do alto de inaces- 
sivel montanha. Mas alem dessa indeclinavel superioridade, que se fa- 
zia cada vez mais irresistivel e progressivamente mais volumosa, pois com 
as novas descobertas de outros aluvioes de mais ricos depositos, mais 
gente eraboaba, as duas cornucopias de forasteiros derramavam sobre as 
minas, ainda havia, a favor dos emboabas a odiosa parcialidade dos go- 
vernantes lusos. Estes eram patricios dos reinois e semi-patricios dos 
nordestinos. mas exoticos aos planaltinos. 

Estes reagiram, contra tudo isso! Nao estavam eles estribados no 
seu direito? Eram arrogantes? Sim, mas arrogancia, causada pelo seu 
proprio valor. Isso vem demonstrar que se tratava de um grupo huma- 
ne com proprios delineamentos, bem caracterizados pelo isolamento, que 
teria cristalisado esses delineamentos, impedindo-os de se diluirem no 
mundo lusitano. Essa arrogancia se destacava como tal, em face da hu- 
mildade emboaba. Os planaltinos haviam, no decurso dos seculos XVI 
e XVII, estratificado classes sociais e destas, a aristocracia havia se es- 
tabelecido nas lavras da trans-Mantiqueira, enquanto que o grupo emboa- 
ba era constituido pela plebe que havia emigrado do Reino. 

Mas os planaltinos, apesar-de haverem reagido com violencia, e te- 
rem testemunhado varonil procedimento a posterioridade, tinham entre os 
seus elementos, gente timorata e acomodaticia. Isso fez com que os pla- 
naltinos, vencidos por pequena margem de pontos, nos prelios feridos 
nas Gerais, se acomodassem com o pre?o pago pelos governantes reinois. 

De fato, a eleva?ao de S. Paulo a graduagao de cabcga de Capi- 
tania e a categoria de cidade, parece ter sido o prego, com o qual o go- 
verno de Lisboa comprara o reconhecimento pelos planaltinos de uma 
situagao de fato c de sua propriedade das minas em virtude do famoso 
alvara de 18 de margo de 1664. Com aquelas duas medidas, Portugal 
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sem dispender nada, comprava o sossego das minas e resgatava uma me- 
dida legal leviana, que havia sido baixada pelo rei desacizado Afonso 
VI, em 1664. Parece ter sido negociador dessa transa<;ao, pouco lison- 
geira para o caracter paulista, o tao falado Antonio de Albuquerque Coe- 
Iho de Carvalho, cuja atividade secreta, fez fracassar a missao reivin- 
dicadora de Amador Bueno da Veiga (2) que voltou ao Planalto, sem 
haver realizado o seu objetivo e portanto, sob o peso da derrota pouco 
honrosa. De fato, quando a expedigao de Amador Bueno da Veiga, 
atingiu Guaratingueta, na sua marcha para as minas, com o fito de re- 
por os paulistas nas suas propriedades, teve ele uma conferencia secreta 
com Antonio de Albuquerque Coelho de Carvalho. O que se passou por 
ocasiao desse encontro? Misterio! O proceder ulterior do Cabo Maior 
Amador Bueno da Veiga e dos planaltinos em geral, nos faz crer que 
nessa ocasiao o habil reinol acomodou o espirito paulista, narcotizando-o 
com o prato de lentilhas, que era a elevaqao de sua vila de S. Paulo a 
categoria de cidade e a crea^ao da Capitania de S. Paulo-Minas. 

Houve, entretanto, entre os paulistas, quem nao quizesse se subme- 
ter a essa transigencia. Foi o grupo de Luiz Pedroso de Barros ! 

Como a historia se repete ! 

(2) Custa crer que, a expedicSo rcitegradora de Amador Bueno da Veiga tenha re- 
tornado ao Planalto, sem qualquer ficha de consola^ao declarada! Por quc? E 
que circunstancias secretas poderiam explicar a fadlidadc com a qual o Cabo 
Maior e a sua tropa restauradora se acomodaram sem protesto, como sem sinal 
de inquietagSo. A populagSo planaltina pacificamente, tambcm accitou a so- 
lugfio da derrota e facilmcnte se acomodou, transformando em passividadc. o furor 
vlngativo, com o qual fez partir o exercito que ia vingar a tragedia inominavel. 
do Capao da Traigao e ia dar aos paulistas o que era seu, despojando os ern- 
boabas do fruto dc seu furto! 

Esse proceder estranho dos paulistas estS a cxiglr, com imperto, uma expli- 
tagSo. A que cu cnuncio acima. qucr mc pareccr, e1 a nulhoc 



CAPITULO XXIX 

PARALIZAgAO DA EVOLUgAO PROGRESSIVA DA ALMA 
NACIONAL-CRIOULA. 

FELIPE DOS SANTOS E A CONJURAgAO MINEIRA 

Quando se deu a invasao das minas, pela avalanche de reindis imi- 
grados e de nordestinos, tudo avassalando, como se fosse uma incoerci- 
vel inundagao humana que sedimentou, de gente adensada, os sertoes an- 
tes deserticos do alto rio Doce, do alto rio Grande, do alto rio Sapucai, 
do alto rio Para, do alto rio das Velhas, do alto rio Paraopeba, do rio 
das Mortes, do rio de S. Francisco, etc., como se fora um imenso ta- 
pete humano, houve um subito hiato paralizador da evolugao acrioula- 
doura da alma popular dos habitantes dessas regioes. fi que, essa gen- 
te reinol ou nordestina, recem vinda, possuia a alma metropolitana, isto 
e ela se mostrava com os contornos bem perfilados em intense lusitanis- 
mo. Eles, gragas a sua imensa superioridade numerica, transplantaram 
para as regioes das Gerais, que eles povoaram, essa alma, ou antes esse 
con junto psicologico, moral ou sentimental, que haviam trazido da ve- 
Iha Lusitania, ou das plagas lusas do decadente Nordeste. 

Os planaltinos, que tambem ocupavam as minas, levaram, e certo, 
um perfii bem acrioulado, que se destacava da massa lusa, nao so quanto 
ao fisico, mas no referente a psicologia, aos sentimentos, etc. 

Eles eram bem nacionais! 
Trigueiros, amesti^ados de amerindianos, magros, ossudos, ageis, vi- 

vos, alegres e afeitos a regiao, os paulistas pensavam e sentiam como 
crioulos que eram. Eles tinham dois seculos de America, atraz de si! Seus 
antepassados eram nao so lusos, como espanhois, indios, ou flamengos e 
mesmo os descendentes de Portugueses estavam com duzentos anos de 
isolamento da velha Europa, a qual so conheciam parcamente por ouvir 
falar, pois nunca tinham la ido! Isso Ihes tinha dado alma propria, bem 
diferengada da de alem mar. 

Mas os paulistas eram muito poucos! O ingrediente, ja acrioulado, 
injetado no povoamento das terras das Gerais, era dosado homeopatica- 
mente, de modo que nao podia causar grande efeito. 

Dominado, como vimos na Guerra dos Emboabas, o papel dos pau- 
listas nas minas, na elaboragao de um resultado quimico-psicologico nas 
terras mineiras, era mmimo e equivalia ao do sal na condimentagao de 
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um alimento qualquer. Nada ele poude fazer, depois de esmagado pclo 
numero no encontro com os forasteiros. Estes, alem do mais, eram pro- 
tegidos pela Governan^a, outrora tao esquecida do Planalto, como ati- 
lada agora em manter essa irrequieta regiao sob o tacao de seus maldi- 
tos c gananciosos satrapas. 

Assim, seria natural que, a regiao das Minas Gerais se mantivesse 
presa psicologicamente a lusitanidade, por longo espa<;o de tempo. Pelo 
menos uma gcraqao. a primeira, isto e a de imigrados reinois, impedia 
os protcstos contra o jugo de Portugal. De fato, enquanto vivesse a 
primeira gera^ao dos imigrados reinois ou que ela dominasse pelo nu- 
mero, nao teriamos, nas Gerais rebeldias contra a Metropole. Ainda que 
esta fosse a de D, Joao V, o libertino-devoto, ainda que esta tenha cul- 
minado os seus destemperos em relagao as colonias, com o famoso Cunha 
Menezes. 

Por isso, nos, em materia de protest© contra a opressao lusa, so 
podemos constatar o lugubre gemido de Felipe dos Santos, a vitima he- 
roica do miseravcl Assumar, um dos caes de fila mais carniceiros do 
canil de Lisboa. 

Ate que os filhos dos reinois imigrados c dos nordestinos ingressa- 
dos nas Gerais, atingissem a edade de autonomia de conciencia, e isso 
mesmo seria precise que o desequilibrio numerico se fizesse em favor 
deles, a regiao deveria ser escravizada aos pes dos "gauleiters" reinois. 

Isso so se poderia dar nos fins do sctecentismo, porque e precise 
que se recorde que, o ouro continuava, no fundo de seus socavdes a 
atrair grandes massas de reinois. Realmente foi o que aconteceu. 

Quando a populagao das Gerais atingiu a essa situa^ao, ou dela se 
aproxiraou, ja nos fins do seculo, pudemos, so entao, testemunhar o feno- 
meno evidenciado pela "Conjura^ao mineira". 

Esta nao foi produto das ideias causadpras da Revolugao France- 
sa. com a qual so teve a coincidencia de ambas terem tide lugar no 
mesmo ano. Tambem nao se pode afirmar, sem falsear a verdade que, 
a Conjuragao mineira teve como causa a Revolugao das 13 Colonias an- 
glo-americanas contra a Inglaterra. Elas, na verdade, tiveram lugar, 
mais ou menos, na mesma epoca e tiveram objetivos similares, mas a 
Conjuracao mineira nao foi consequencia da insurrei<,ao de Washington 
e de Jefferson. 

O movimento brasileiro teria tido lugar, mesmo sem que os dois 
citados tivessem tido lugar. A tentative dos companheiros de Tiraden- 
tes foi o reflexo de uma situagao econoraica, propria unicamente ao Bra- 
sil e a Portugal, a qual existia de longuissima data e so esperava que, 
a situa<;ao psicologica regional atingiss^ a uma certa colora^ao. Tanto 
o movimento mineiro coincidisse ou nao cronologicamente com o gau- 
les, precedesse ou sucedesse ao norte- americano, objetivasse a fins si- 
milares, ou usasse das mesmas ideias, a verdade e que ele corresponds 
a uma situa^ao economica que ameagava explodir, de longa data, e isso 
aconteceria logo que. a popula^ao mineira tivessc ganho um.i certa gra- 
duagao na sua psicologia e na sua composii;ao numerica. 
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Deflagar o movimento antes disso. so pelo exemplo norte america- 
no ou so pela influencia da Revolugao Francesa, equivalia a faze-lo tom- 
bar em abismo, ou antes seria o mesmo que buscar utn certo suicidio 
coletivo. 

certo que, o movimento mineiro nao visava senao a independen- 
cia de sua regiao, que era a unica a ser afetada pela ganancia tiranica 
da Metropole portuguesa, pois o resto do pals nao estava nas mesmas 
condigdes, que a regiao do ouro ante Portugal. Nao havia antagonismo 
e as partes brasileiras, que nao as concernentes ao ouro, viviam bem 
como os reinois e essa harmonia foi mesmo ate 1823, quando teve de ser 
desfeita a bala pelos navios dc Cochiane ou pelos canhoes de Labatut. 

Outro indice que tem sido emprestado a Conjuragao mineira, e que 
ela foi um movimento idealista. Sim o foi, mas apenas na sua execu?ao, 
isto e na sua superstrutura, porque na parte basica foi um movimento 
puramente economico. 
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Bibiicteca Central 

CAPiTULO XXX 

SINTESE FINAL 

Rcsumindo o que fica exposto no livro, tcinos que os seguintes pos- 
tulados constituem materia basica da historia psicologica e economica pla- 
naltina ; 

t) O Pau-Brasil. explorado cconomicamente, nao fixou provoamen- 
to, porque e uma atividade extratora. Foi o que acontcceu, pois 
so quando a agricultura teve inicio e desenvolvimento no Bra- 
sil, o povoamento se fixou. 

2) A capitania "vicentina nao pode contar com esse elemento eco- 
nomico, em vista de suas condi?6es climaticas, imperativas pe- 
la latitude muito sulina. 

3) O territorio vicentino, sem fonte de renda era quasi despovoa- 
do ate 1532. 

4) O preamento iniciou-se antes de 1532, para suprir as apouca- 
das necessidades do pequeno numero de povoadores pioneiros. 
O preamento foi pois uma necessidade forgada e nao escolhi- 
da. Ele, a principio, foi diminuto porque o scu mercado con- 
smiidor era minusculo, pois a Metropole se abastecia, de prefe- 
rcncia, na Africa, que Ihe fornecia mercadoria mais barata e 
melhor, livre de grande transporte maritimo, etc. 

5) Com o advento da indiistria agricola do agjcar, no Nordeste 
brasileiro, o apresamento tomou enorme impulso, pois teve um 
mercado de consumo grandemente aumentado. 

Assira, temos que, o apresamento foi mera consequcncia do 
agucar nordestino. 

6) O escravo africano era muito mais caro, porque tinha que ar- 
car com um transporte maritimo muito maior, alem de ser mer- 
cadoria muito superior. 

7) O povoamento realizado no Brasil por D. Joao III foi forga- 
do, pois uo contrario, a F rang a, cerca de 12 vczes mais povoada. 
tomaria para si, o pais sul americano. 

8) O estado portugues, empobrecido pela aventura oriental, nao 
estava em condigoes de promover esse povoamento. mas o par- 
ticular, cnnquecido com o comcrcio indiano, estava. 



- 178 — 

Dai, a divisao do pals recem-descoberto, em capitanias, que 
foram entregues a particulares. 

9) Carlos V. obrigando os franceses a se empenhar contra suas 
for^as enormes, os rcteve, os impedindo de tomar o Brasil. Ca- 
se nao tivesse tido lugar a famoso luta, os franceses de Fran- 
cisco I, com as maos livres, teriam sc apoderado do literal bra- 
sileiro. 

10) Entregando aos particulares o povoamento do Brasil, D. Joao 
III, para os interessar comercialmente na empresa do povoa- 
mento, teve de fazer dilatadas concegoes, com o que a divisao 
das Capitanias hereditarias tomou a aparencia de retorno ao 
feudalismo. 

11) Diogo de Gouveia, influenciado pela cultura francesa, ainda com 
os restos da coloragao feudal, transmitiu isso, no piano que foi 
adotado por D. Joao III, pois Portugal nao tendo conhecido 
o feudalismo, nao teria podido instilar essa aparencia na divi- 
sao das Capitanias. 

12) O favoritismo, imperando na distribuigao das Capitanias, fez 
fracassar o sistema de colonizagao por particulares e dai, o Es- 
tado portugues ter sido obrigado a realizar por si, o que ha- 
via antes entregue a particulares. Desse fracasso, so se salva- 
ram as empresas de Martim Afonso e de Duarte Coelho. O 
Estado portugues realisou, em 1549, o terceiro nucleo de po- 
voamento com Tome de Souza. 

13) Essa divisao em Capitanias tern influencia ate hoje e constitue 
a base historica da heterogeneidade atual das regioes brasi- 
leiras. 

14) A regiao vicentina, compondo-se de duas partes separadas e 
distintas, tinha a sua zona planaltina bem segregada da zona- 
litoranea, formando uma nitida regiao geografica, hermetica- 
mente fechada do mundo exterior. 

15) Esse isolamento do Planalto, conservado psicologica, social, de- 
mografica, economicamentc, etc. fora do mundo luso, determi- 
nou impCiaosameme ai, a formagao e a evolugao de uma alma 
propria, que foi o primeiro sinal do crioulismo americano. 

16) Esse isolamento geografico do Planalto foi tao rigoroso, que re- 
percutiu violenta e energicamente na economia regional, deter- 
minsndo fatal e obrigatoriamcnte uma falta de intercambio de 
exportacrao e de importa^ao e uma rigorosissima autarquia, sem 
a menor ligagao com o mundo externo. 

17) Dessa situagao geografica, o Planalto, obrigado a autarquia, te- 
ve que recorrer a policultura para ocorrer a essa autarquia. Des- 
sa policultura, o Planalto. imperiosamente, teve que a do tar a 
pequena propriedade, sem a qual nao teria podido realizar a 
policultura necessaria. 
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A pcqucna propriedadc determinou a democracia. a qual se 
constata nos documentos. 

18) O Planalto, regiao mais fria do Brasil, de entao e se situando 
mais longe da Metropole, nao podia economicamente concorrer 
com outras regioes coloniais mais quentes e mais proximas do 
Reino consumidor, na produgao de generos proprios de climas 
quentes e tropicais. Nao podia tambem concorrer com a propria 
Metropole na produgao de generos de climas fries ou tempera- 
dos. Dai, a impossibilidade da produgao e da exportagao, cau- 
sa fatal da miseria planaltina, constatada na documenta<;ao. 

19) A primeira batalha do agucar fez com que S. Vicente, derrota- 
tado pelo Nordeste. tivesse diante de si, uma evoluqao histo- 
rica, marcada pela pobreza, enquanto que o Nordeste, vencen- 
do. foi determinado a prosperidade. 

20) A derrota da Capitania vicentina foi determinada. em grande 
parte, pela distanda, em que se situava dos mercados de con- 
sumo, cousa que exigia uma navegagao muito mais longa, cara, 
dificil, fragil, rara, insegura, etc. Isso determinou o povoamen- 
to denso do Nordeste e a inferioridade demografica de S. Vi- 
cente, bem como a fumjao de S. Vicente na Historia do Bra- 
sil. 

21) Dessa situaqao economica resultaram. para a regiao vicentina, 
varias consequencias, que foram dosar o poder aquisitivo de 
sua gente, bem como o respetivo nivel de vida, a sua densidade 
demografica, o crescimento de sua populagao, a dermocromia 
de sua gente, o teor psiquico, inteletual, sentimental de seu po- 
vo, etc. 

22) A produ(,ao aijucareira do vitorioso Nordeste exigiu imperiosa- 
mente. mao ue cbra, sem a qual nao seria possivel produ^ao. A 
mno de obra africana seria insuficiente e mais ainda se tornou 
tal, com o dominio maritimo holandes. A linica solugao seria 
o recurso a mao de obra amerindiana! Dai, o apresamento o 
qual, so teve lugar porquc havia uma causa economica a o de- 
terminar. 

23) De fato, o Nordeste, para a produ^ao do agucar, que vendia a 
Metropole. tinha imprcscindivel necessidade de bra^os. Destes, 
essa regiao produtora so podia contar com; a) O africano; 
b) O amerindiano. Com aquele so, nao podia rcsolver o seu 
problema. Dai o apresamento. 

24) S ■ 1 1 ■•-'to t-ve o npresancnto para cxportagao. O Nordes- 
te, m.o u ia deixat de fabricar o lucrativo aqucar, para apresar 
indios que valiam pouco. 

Nao houve no Nordeste antagonismo entrc moradorcs e 
jesuitas. 

£ que, faltou a causa motivadora desse antagonismo. 
Logo, o Nordeste. para obter o braqo para a sua indiistria 

agricola, teve de recorrer ao Planalto. 
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25) E' neses sentido, tambem, que se pode observar a coincidencia 
notavel, entre as datas maximas do fastigio pleno do apresa- 
mento e as do periodo, em que o trafico africano esteve tran- 
cado ou perturbado. 

26) O apresamento preferiu ser exercido nas missoes jesuiticas, por- 
que ai ele era muito mais facil, havia material ja preparado, co- 
mo se fosse materia prima semi manufaturada. 

27) Dai, a hostilidade bravia entre paulistas e jesuitas e como es- 
tes eram os cronistas, embora fossem parte na contenda, nao 
tiveram serenidade no julgamento que proferiram, desvirtuan- 
do a verdade sobre o apresamento. 

28) Os jesuitas, entretanto, exerceram uma determinada fungao semi 
manufaturando o produto da indiistria belica do apresamento, 
com o transformar o amerindio de selvagens em individuos, mais 
ou menos, adaptavcis para o trabalho. Os apresadores fizeram 
o resto. 

29) Nao creio na crueldade do proceder dos apresadores. Essa no- 
gab exagerada e portanto erronea tem sido colhida nos escritos 
jesuiticos unicamente, e, portanto parcial, originada em um dos 
contendores em luta. Esses depoimentos nao podem valer como 
sentengas julgadoras, pois sao apenas razoes de uma das partes. 

30) Os jesuitas, no seu gigantesco trabalho na America espanho- 
la, tinham em mira estabelecer um imenso imperio, cuja expar- 
sao conquistadora sobre as terras de Portugal oferecia um ini- 
maginavel perigo. 

31) O Brasil, na sua parte sulina, seria muito sacrificado, desfal- 
cado e desmenbrado, se nao fosse a ofensiva irresistivel do apre- 
samento, que destruiu esmagadoramente a "vis propulsive" do 
expansionismo jesuitico, cujo imperio foi inteiramente desfei- 
to, com o salvamento de todo o sul brasileiro. 

32) O dominio espanhol sobre o mundo portugues, foi causado por 
circunstancias originarias da consanguinidade, que trazia aper- 
tados lagos de parentesco as familias reais portuguesas e espa- 
nholas. Eis uma das causas provenientes do meio interno dos 
agentes, em combinagao com outros de origens diversas! 

33) Por ocasiao de periodo meio secular de dominio espanhol, de- 
veria fatalmente ter se enrigecido o espirito crioulo-nativista, no 
Planalto, pois a Metropole lusa ficou imensamente desprestigia- 
da, em concomitancia com o perpassar das geragoes nativistas, 
que foram progressivamente se desligando de Portugal, na pro- 
porgao em que os tempos iam sedimentando novas camadas de 
psicologia propria. 

34) Nao erarr? tod.as as regioes geograficas, sociais ou economicas da 
entidade politica brasileira, que tinham a mesma marcha evolu- 
ciona! da respetiva psicologia, da sentimentalidade de cada uma, 
etc.. 
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A maicha de cada uma dessas rcgioes dependia do respe- 
tivo .ouiameu.o. sod os vauos pontos de vista, em que elas se 
achavam da Metropole portuguesa, isto e das relagoes econo- 
mico-sociais, que cada uma delas continuava a manter com a 
Europa. Como isso, variava muito, em toda a parte, no Brasil, 
o grau de lusitanidade. 

35) Por isso a Restaura<;ao lusa ecoou de formas diferentes. nas di- 
versas regioes brasileiras. Eis que, a noticia da Restauragfio 
lusa chegou a Baia, a 15 de fevereiro de 1641. Nesse mesmo 
dia, D. Joao IV, ai foi aclamado, tendo a mesma noticia che- 
gado ao Planalto, em 16 de margo de 1641, entretanto so foi 
aceita 18 dias depois! 

36) Foi tentado um movimento de rebeldia contra a Restaura^ao 
lusa, pelo elemento crioulo no Planalto, ante a noticia dos 
acontecimentos europeus. 

37) Essa rea^ao crioula, contra o reinolismo luso, entretanto, nao 
teve sucesso, pelos seguintes motivos: 

a) A regiao estava privada da maioria da sua populagao mas- 
culina, no momento assinalada no combate de M'Borore, a 
2.000 quilometros ao sul, no territorio hispano-jesuitico do 
rio Uruguai. 

b) No Planalto so haviam permanecido os homens de psico- 
logia timorata e entre eles, o que lora escolhido para ser 
aclamado chefe do movimento, pois os melhores elementos 
da mentalidade crioula, estavam longe no sertao. 

c) O Planalto )a desfrutando da liberdade de fato, nao sen- 
tia precisao da independencia de direito. Dai, nao se ter 
empenhado com muito afinco pelo sucesso da tentativa de 
l.o de abril de 1641. 

38) O Nordeste agucarciro, fabricando anualmente, no mcdio seis- 
centismo, segundo Simonsen. 2.500.000 arrobas de agiicar. pre- 
cisava de cerca de 42.000 escravos, pois em media, cada escra- 
vo produzia 60 arrobas de agiicar por ano. 

Para os demais servigos da regiao seria precise que se do- 
brasse o total, chegando-se a fixar em 84.000 o total de escra- 
vos utilizados na regiao. Para manter esse total, em se levando 
em conta que, cada escravo tinha 10 anos de atividadc util, te- 
mos que se fazia mister uma importagao anual de 8.400 escravos 
novos. 

Como da Africa so se unportava uma media de 4.000 es- 
cravos, o resto teria de vir de alguma parte. Seria mais natu- 
ral que. viesse do Planalto. Dai, a imperiosa precisao do apre- 
samento. 
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39) O Planalto teria realizado o apresamento total de cerca de 
360.000 escravos, durante o ciclo dessa atividade belico-eco- 
nomica. 

40) As invasoes holandesas no Brasil foram motivadas pelo anta- 
gonismo holandes contra a Espanha, que vinha mantendo en- 
carni^ada luta contra a independencia da Holanda, entrando 
contra esta na Guerra dos 30 Anos. Alem disso, a Espanha 
fechando o porto de Lisboa aos holandeses. os obrigou a ir 
procurar o comercio nas regioes de alem-mar. 

Dai os ataques holandeses. 
41) A fraqueza de Portugal e impedindo a Espanha que esse pais 

defendesse o que era seu, foram as causas de haver a Holan- 
da escolhido as regioes luso-brasileiras, para sobre elas desfe- 
dr seus ataques. Das colonias luso-brasileiras, a Holanda es- 
colheu o rico Nordeste, que a atraiu com o seu a^iicar. As co- 
lonias pobres foram desprezadas pelos ataques flamengos. 

42) Dadas as situagoes economicas das regioes brasileiras, so o 
Nordeste sendo opulento e o resto vegetando na miseria, o Bra- 
sil era so a parte, situada ao norte da Baia e ao sul do Ceara. 
So isso importava a Metropole, pois so essa zona dava rendas 
diretas e indiretas. O resto da possessao brasileira era peso 
morto, acarretando deficits nos orgamentos reinois. 

43) Nao havia unidade psicologica, sentimental, moral, economi- 
ca, etc., entre os diversos micleos coloniais luso-brasileiros, pois 
nao se pode constatar a?ao unanime e decidida de todas as co- 
lonias contra o intruzo flamengo ou qualquer outro inimigo in- 
terno ou externo. Por isso, podemos observar maior indiferen- 
tismo do agremiado do Planalto, pelos embates no Nordeste 
contra os holandeses, durante todo period© da ocupagao bata- 
va. Na documentagao existente nao ?e vem resquicios que de- 
mostrem ansiedade, interesse ou qualquer sentimentalismo, pe- 
lo que se passava nas partes brasileiras invadidas pelo batavo, 
Dai se verifica que, o Brasil tern sido, nao so uma Federagao 
politica, mas tambem uma Federagao social, economica, etc. 

44) A opressao da Espanha contra Portugal, durante o dominio es- 
panhol, foi um dos elementos que agiram no sentido da manu- 
tengao da nacionalidade portuguesa, em estado de manifestar a 
sua vida na primeira oportunidade. 

As unices politicas so sao viaveis, desde que sejam de in- 
teresse para as partes. Quando ha opressao, nao ha vantagem 
para as partes, essas unices se rompem. 

45) Os holandeses exerceram, durante toda a primeira metade do 
seculo XVII, a hegemonia naval no Atlantico, cortando o trafi- 
fico luso-africano, impedindo assim, a importagao de escravos 
da Africa para as lavouras canavieras do Nordeste, as quais se 
viram na contingencia de recorrer a mao de obra amerindiana, 
civilizada pelo jesultas. Dal, o apresamento, que foi exacerba- 
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do justamente no periodo da ocupagao holandesa do Nordeste 
e da hegemonia naval flamenga. 

*16) Essa hegemonia cessou. em grande parte, em virtude da guerra 
anglo-holandesa de 1651-55. Depois dessa guerra, os holan- 
deses nao puderam mais impcdir o trafico africano dc escravos. 
Isso nao so repercutiu parcialmente no Nordeste, como no Pla- 
nalto desferindo rudissimo golpc no r.presamento. 

47) Como ja ficou dito e c incomcstavel, os jesuitas exerceram in- 
conciente e involuntanamente. uma agao importantissima no 
apresamento, a qual, ate hoje nao foi ainda mencionada e sem 
a qual o apresamento nao se teria realizado como o foi. De fa- 
to, os jesuitas, concentrando dezenas de milhares de indios nas 
rcdu<;oes, proximas do Planalto e com liga(;oes faceis, etc., bem 
como amansando, civilizando, etc., essas massas amerindias, pre- 
encheram importantissima fungao no apresamento e auxiliaram 
decisivamente os planaltinos no seu exercicio. Nao fosse o gi- 
gantesco trabalho realizado pclos padres da Companhia, nao te- 
ria sido possivel o bandeirismo de apresamento. 

Eles, nao so tornaram possivel e economico o funciona- 
mento da industria belica do apresamento, como aprimoraram o 
produto, de formas a poder ser empregado na industria agrico- 
la do Nordeste. 

48) O apresamento foi realizado dentro de um raio de 2.000 qui- 
lometros para o sul, marcando o rio Uruguai o seu limite maxi- 
mo. Regiao mais distante, nao podia ser aproveitada pelo apre- 
samento, porque o empreendimento se fazia anti economico e 
perigoso, em razao do enorme afastamento das bases planalti- 
nas e do aumento da resistencia jesuitica. 

49) Em 1641-48, isto e depois de ter sido barrada pelos jesuitas a 
diretriz sulina, com a refrega de M'Borore, os planaltinos se 
arrojaram sobre o Paraguai, na dire^ao sudoeste. Pouco de- 
pois, disso, os planaltinos tiveram um magnifico aliado no Bis- 
po Frei Bernardino de Cafdenas. inimigo dos jesuitas. Apro- 
veitando-se dessa momentanea fraqueza dos loiolanos, os apre- 
sadores continuaram, no Paraguai, o funcionamento da 'sua in- 
dustria, da qual os nordestinos ainda dependiam. 

50) Foi elo da campanha apresadora contra o Paraguai. nessa epo- 
ca convulsionado pela iuta entre o Bispo Cardenas e os jesui- 
tas, a famosa bandeira de Raposo Tavares-Andre Fernandes, 
em 1648. Esta bandeira apresadora planaltina teria sido a ulti- 
ma a. nessa epoca, talar os estabelecimcntos paraguaios, visto 
como os jesuitas foram reitegrados, com a dcrrota de Cardenas. 

51 ) Barrados nessa direqao, os apresadores, prcmidos pela conti- 
nuidade das necessidades braqais do Nordeste, voltaram suas 
tcntativas, outra vez. para o sul. Dai, a expedi<;ao dc Barbo- 
sa Calhciros. que, cm 1651, foi ate Corricntes, no rio Parana, 
tendo atravessado o territorio mcsopotamico. 
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52) Caso o Planalto nao tivesse realizado o apresamento, teriamos 
nos defrontado com as seguintes consequencias: 

a) O Paraguai jesuitico espanhol se teria expandido ate o 
Atlantico, engulindo os territorios de 4 Estados brasilei- 
ros do sul, a/em do sul de Mato Grosso, tudo somando uma 
uma area de 1.200.000 quilometros quadrados. 

b) O Nordeste, paralizado por fait a de bragos, seria, com os 
seculos, um deserto economico, demografico e politico. Com 
isso, o Brasil teria desaparecido. 

53) Com a extin?ao das organizagoes jesuiticas, o apresamento, que 
havia sido rudemente golpeado pela infausta Restauragao lu- 
sa, sofreu novo e arrazador terremoto, o qual o deixou agoni- 
nizante, pois o apresamento, ja dificultado por novas fronteiras 
politicas, antes inexistentes, foi imensamente encarecido e obri- 
gado a se realizar, entre os indios bravios, cuja populagao rala, 
tornava os empreendimentos anti-economicos. 

54) As primeiras geragoes de povoadores lusos deveriam ter sido 
reinois, isto e teriam as psicologias, as sentimentalidades, etc. 
extritamente portuguesas e a literatura quinhentista, cheia de 
brilho. deveria tef exercido sobre elas grandes influencia. Mas 
as geragbes, que se foram sucedendo nos novos ambientes, de- 
veriam ter tido fatalmente constituigao progressivamente diver- 
sificada, formando nova alma, a qual se foi sedimentando, de 
acordo com os novos ambientes, dando causa a novas estirpes, 
que se foram desligando da Metropole lusa, sob os pontos de 
vista psicologico, fisico, social, sentimental etc., embora ainda 
estivessem presas pelo lago politico. Cousa semelhante esta- 
mos nos, descendentes proximos de alienigenas, sentindo! Se 
esse fenomeno se da atualmente, e logico que, tambem se tives- 
se realizado nos primeiros seculos. 

55) Devido a insignificancia economica edemografica do Planalto, 
nada rendendo a Metropole, que tinha "deficits" com a regiao, 
ela foi esquecida e abandonada, nao sendo tida como Brasil. 
Dai; o seu passado nao ser levado em conta pelos cronistas, 
que escreveram sobre os primordios brasileiros, so hoje a cro- 
nica planaltina dos primeiros tempos e reconstituida, com certa 
incomprensao por parte dos demais brasileiros, os quais mostram 
ignorancia a respeito do que o Planalto tern sido, se contentan- 
do com palavras bombasticas mas ocas. 

56) O passado brasileiro tem sido estudado unicamente como cro- 
nologia politica com abandono completo da historia economi- 
ca e social do pais. Eu atribuo esse erro de diretriz a que os 
nossos intelectuais modernos seguem tradicionalmente os mes- 
mos metodos c obedecem as mesmas orientagoes e diretrizes, 
que as dos velhos e seculares cronistas. Eles nada inovam, li- 
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mitando-se a servilmente obedecer os primeiros escritores, co- 
mo Gabriel Scares, Fernao Cardim, Pedro Taques, Frei Vi- 
cente, etc. Os relates do passado brasileiro sao como a conti- 
nuagao das paginas, postas em dia, desses velhissimos cronis- 
tas. O avango dos conhecimentos humanos, os ensinamentos 
cientificos, os dados que as diversas fontes do saber diaria- 
mente fornecem, nao sao aplicados a historia brasileira, que as- 
sim permanece seca, e arida, buscando refugio no ditirambo ran- 
?oso e no panegirico inverosimil, conservando certos "tabus", 
que seriam bons para as mentalidades grosseiras dos primei- 
ros seculos, mas que, para nos sao infantilidades que pedem 
revisao. So muito recentemente e que ha certo vislumbre de re- 
novagao, com o aparecimento de novos metodos e a introdugao 
de nova orienta^ao, a quebrar a monotonia de fatos, nomes, 
datas, batalhas espetaculares, empilhados com alvaras, cartas 
regias, governadores, generais, ouvidores, capitaes mores, etc., 
para Fastidiosamente cansar a memoria dos prcsentes. Causas. 
consequencias, raciocmio, nao tem aparecido! 

57) Como ficou ainda asseverado, nao foram todos os nucleos co- 
loniais luso-brasileiros, que se acrioularam nativistamente, na 
mesma velocidade e da mesma maneira. Uns forjaram suas al- 
mas, logo no inkio. Outros, em razao das comunicaqdes com 
a Metropole, levaram mais tempo presos a esta. O Planalto 
levou cem anos para se acrioular e a sua maior presteza em 
realizar essa marcha nativista e causada pelas circunstancias 
proprias da regiao. em determinar maior isolamento e pobreza 
mais accntuada. 

58) Como prova do que afirmo acima, temos uma nitida fotografia. 
na psicologia planaltina, a qual esta concretizada, em seguris- 
simos depoimentos dos padres Montoya, Mansilla e Mazzetta, 
reproduzidos na "Hist. Gcral das Bandeiras , II, os quais rc- 
tratam, em pinceladas magnificas, como se deu o assalto con- 
tra Guaira e em que estado de alma estavam os assaltantes pla- 
naltinos. 

59) Por esses preciosos depoimentos de testemunhas presenciais. ve- 
rifica-sc o grau de animadversao cm que estavam os planalti- 
nos, em relaqao a Metropole espanhola, mostrando, com evi- 
dencia que. ja tinham espirito proprio, em absoluto divorcio. em 
relagao a Espanha. como revelando, em suas linhas gerais, pe- 
las palavras do fidalgo espanhol. genro de Amador Bueno e 
seu future aclamador, os delineamcntos do movimento crioulo. 
era torno da sua separacjao da Europa. 

60) O antagonismo entrc planaltinos e jesuitas. datando do scculo 
XVI, permaneceu moderado at^ 1610. quando o aprcsamcnto 
tomou impulse, com o que temos de relacionar um fenomeno 
com o outro. O apresamento foi causa do antagonismo. O au- 
mento daquelc causou o aumento deste. 
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61) Em 1610, o antagonismo tomou tal virulencia, que se fez hos- 
tilidade, a qual, em 1640, tomou o caracter de violencia, com a 
expulsao dos padres. Entao, cerca de 300 planaltinos, isto e 
quasi toda populagao masculina da regiao, assinou a ata da ex- 
pulsao. 

62) Em 1653, com o termina do periodo agudo do apresamento, 
tambem teve fim o antagonismo virulento anti-jesmtico no Pla- 
nalto, sendo os padres readmitidos e reitegrados na regiao. 

63) Nesse interim, o odio entre planaltinos e jesuitas foi tao forte 
que, aqueles desobedeceram ostensivamente duas determina- 
^oes do rei de Portugal, que havia deliberado e ordenado em 
1643 e em 1647, reintegrar os jesuitas no Planalto, desmentin- 
do por duas vezes, os que afirmam a lealdade dos planaltinos 
a coroa portuguesa. 

64) Nos outros micleos coloniais luso-brasileiros, nos quais nao hou- 
ve apresamento, como no Nord6ste, por exemplo, tambem nao 
se constatou antagonismo entre os moradores e padres da Com- 
panhia. 

65) Mauricio de Nassau, elevado ao posto de Govemador do Bra- 
sil holandes, quiz fazer dessa regiao uma colonia, pelo que, to- 
lerante, adotou a politica de viver bem com os crioulos, en- 
quanto que, a Companhia das Indias Ocidentais quiz fazer de- 
la uma simples possessao comercial, ou uma mera feitoria, da 
qual tiraria lucros imediatos, para os seus dividendos. Tendo 
prevalecido esta ultima politica, com a partida de Mauricio, es- 
talou a revolugao, que, com magrissimo e quasi nulo auxilio rei- 
nol, que, as vezes, era negative, conseguiu expulsar os intruzos, 
depois de esforgo formidavel de nove anos, desde 1645 a 1654. 

66) A Metropole nao empreendeu uma luta decisiva ao lado das co- 
lonias revoltadas, msa criminosamente deixou que estas enfren- 
tassem sos, o poderio da Companhia holandesa. Por isso, a luta 
foi demorada. E' que, os interesses reinois e mais particularmen- 
te os dos Bragangas, nem sempre coincidiam com os dos colo- 
niais. Eis o farnoso "papel forte" do padre Vieira, com a sua 
politica tortuosa e dai a paz da Holanda, em 1661, pela qual 
esse pais reconheceu o dominio luso no Nordeste, pagando Por- 
tugal, 4.000.000 de cruzados, o que representava uma ignominiosa 
compra, pois os "crioulos-brasileiros" ja haviam pago com seu 
sangue. 

67) A politica cromwelliana da Inglaterra nacionalista, no sentido 
de batcr o poderio naval da Holanda, foi de maior auxilio a re- 
volugao nordestina. pois, com a vitoria de suas esquadras iso- 
lou os flamengos no Brasil, os quais, sem poder receber recur- 
sos da Europa, foram se desgastando, em lenta agonia ate 1654. 

68) A alma colonial, dcscnvolvida e fortalecida pela atuagao de- 
sassombrada dos crioulos nativistas. bem como pela ma politi- 
ca de uma Metropole egoista, ia tomando vulto. Em regra a 
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formagao de uma alma nacional, exige seculo e meio. Foi o que 
aconteceu com as 13 colonias anglo-americanas. No Brasil, po- 
rem, devido ao seu maior isolamento da Mctropole e a vida 
mais acidentada do novo meio. a alma nativa, em certas regides, 
deveria fatalmente exigir menor lapso de tempo, para a sua 
elabora^ao. Foi o que aconteceu, em relagao ao Planalto, que 
desde 1628, comeqou a evidenciar iniludivelmente uma alma 
propria, com indicios visiveis na documentaqao. 

69) Essa alma propria impunha grande desapego das colonias, cm 
rela^ao as Metropoles, nao so a portuguesa. a partir de 1640, 
mas a Espanha, antes dessa data. Foi o que se verificou do- 
cumentadamente. 

70) Em razao disso, seria fatal que houvessc no Planalto uma ma- 
nifestagao mais viva e mais concreta desse estado de cousas. 
Foi o que se deu em l.o de Abril de 1641, isto e, logo que se 
apresentou a ocasiao, com a Restaura^ao portuguesa de 1640, 
Foi o movimento da aclamagao de Amador Bueno, demonstra- 
dor de uma fase amadurecida da psicologia popular. 

71) As causas do fracasso desse movimento, foram; 

a) Estar o Planalto, no momento, privado da quasi totalidade 
de nn popuhrao masculina assinalada pela cronica e pelos 
documentos nos combates de M'Borore. 

b) Ter sido escolhido para ser aclamado, um individuo de von- 
tade frouxa e timido. 

c) Gragas, em parte, ao indiferentismo reindl pela regiao, es- 
ta sempre esteve entregue a si mesma. gozando de dilata- 
da liberdade de fato, pouco Ihe importando a liberdade de 
direito. 

72) De fato. a cronologia da vida de Amador Bueno nao registra 
senao timidez e falta de energia. Assim, cle nunca foi bandei- 
rante! O seu nome nao e citado corao tal, por nenhum histo- 
riador, cronista ou escritor, baseiado em qualquer fonte segu- 
ra, bem como nao consta das listas, e nominatas dos milhares 
de planaltinos conhecidos como apresadores ou defensores e 
conquistadores da terra. A respeito de Amador Bueno, como 
bandeirante, so ha referencias muito vagas e abstratas, apesar 
de haver ele vivido, justamente a coincidir a sua edade com o 
periodo maximo do apresamento. 

73) Os planaltinos, na nccessidade determinada pelo apresamento. 
foram se bater contra os jcsuitas ate a margcm dircita do rio 
Uruguai. Ai foram dcrrotadas em M'Boror^, cm mar<;o de 
1641. Essa derrota acarrctou para os planaltinos a limita^iio de 
sua penetragao sulina. Muito mais importantc, foi a consequcn- 
cia indireta desse preho para o Planalto, nos decisivos aconte- 
cimentos, que. nessa ocasiao, estavam se desenrolando no Bra- 
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sil, pois foi cm razao dc retida muito longe no sertao, a maior c 
a melhor parte da populagao masculina do Planalto, que essa 
regiao continuou sob o pesado jugo lusitano. 

M'Borore significou, para os planaltinos uma seria derrota 
militar, com graves consequencias taticas e estrategicas, mas as 
suas decorrencias politicas tiveram ■ muito' mais vulto nas pagi- 
nas da historia brasileira. 

7-4) A escolha de fato, recaiu cm pessoa contra-indicada, para'o fim 
objetivado. Vejamos: Amador Bueno nasceu em 1591, pois 
seus pais se casaram cm 1590, conforme, documentadamente 
prova Pedro Taques. Com isso, Amador Bueno teria cerca de 
20 anos, quando o apresamento e a luta contra os jesuitas atin- 
giram o auge e teria 37 anos, por ocasiao da bandeira rapo- 
siana de 1628, que iniciou o esmagamento de 'Guaira. 

Entretanto, ele, Amador Bueno, e documentadamente assi- 
lado em povoado, nessa ocasiao! 

75) O Planalto jiao tinha interesse em que fosse realizada a Res- 
tauragao lusa pelo contrario, enquanto Portugal estivesse unido 
a Espanha, da America portuguesa, o apresamento poderia pe- 
netrar livremente, sem obstaculos fronteiri^os na America espa- 
nhola. Uma 'vez feita a Restaura^ao lusa, essa penetragao, nao 
mais poderia ser realizada em paz e obstaculos surgiriam di^i- 
cultando o apresamento. Logo a Restauragao lusa se antepu- 
nha aos intcresses da economia planaltfna. Nao seria crivel que, 
os apresadores fossem sacrificar seus interesses economicos pe- 
la sua lusitanidade inexistente ou pela figura pouco atrativa do 
titular de Bragan^a. 

76) Se havia desapego do Planalto para com Portugal, havia tam- 
bem muito pouco amor para com a Espanha, pois o que nos 
relatam os jesuitas, entre os quais Montoya, Mansilla e Maz- 
zetta,. que se passou em 1628, quando ainda era vigente o domi- 
nio cspanhol, nos mostra, com clareza que, no Planalto, havia 
nitido sentiment© nativista-autonomista ' e com comego de ma- 
terializagao. 

77) O Duque de Braganga, que foi elevado a rei, com o nome dc 
D. Joao IV, nao era um super-normal, pelo contrario, era um 
homem timido que so aceitou a chefia da revolugao contra a 
Espanha, por interferencia de sua esposa, D. Luisa de Gus- 
man. Alem dessa marca de inferioridade do Duque, e de no- 
tar que a Casa de Braganga nao seria muito grata ao Brasil, 
pelos seus antecedentes. 

78) O planaltino, sendo economicamente um desfavorccido, era um 
individuo profundamente inculto, pois o desenvolvimento intc- 
lectual, e mera consequencia do estado economico, que outorga 
ou nao meiosi de aprimorar e de adquirir cultura, etc. Assim. o 
passado regional n3o era cuidado, permanecendo em olvido la- 
mentavel, os acontecimentos, que capitularam as epopeias pla- 
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□altinas dos seculos XVI e XVII. Apenas a tradigao oral, pas- 
sando de geragao em geragao e, portanto, sem merecer gran- 
de confianga, devido a facilidade com que os acontecimentps 
eram adulterados. formou a cronica regional, que oscilante e va- 
ga, chegou aos nossos dias, quando essa cronica vem sendo cor- 
rigida e retificada paulatinamente por documentos e pelo ra- 
ciocinio. 

79) Dois seculos se passaram no anonimato, que a tradi^ao oral 
faz transparecer ate que, ja no seculo XVIII, o advento do ou- 
ro, melhorando as condigoes economicas da regiao, outorgou- 
Ihe elementos de alguma melhoria cultural. Foi, no setecis- 
mo que, os dois cronistas Pedro Taques c Frei Caspar recolhe- 
ram e fixaram essa ja desvirtuada tradigao oral, a transmitindo 
assim, ate nos. Infelizmente a fixagSo nao se fez, sem que fos- 
se ainda mais desviada da verdade. fi que, esses dois cronis- 
tas referidos estavam imbuidos de forte tendencia nobiliarquica, 
alem de intense lusitanismo e de profundo apego a casa de 
Braganga. Assim, e clara a influencia, que o ambiente externo 
exerceu sobre eles, saturando-os de vivo reinolismo que foi a 
forga da paixao com a qual a verdade foi decididamente ludi- 
briada pelos dois cronistas. 

80) fi por isso que, tudo quanto provem das penas, fortemente rei- 
nolizadas de Frei Caspar ou de Pedro Taques. deve merecer 
profundo exame, que confirme ou modifique, reajuste ou altcrc. 
as versoes por eles transmitidas. Com isso. ^ de ver-se que. o 
que precede desses dois cronistas nao e intocavel "tabu", pois 
eles erraram muito e grosseiramente o fizeram, ainda que, o do- 
le nao os acompanhasse., 

Em regra, o que esses dois cronistas afirmaram estribados 
cm documentagao, e seguro e merece plena confianga. Quando. 
porem, as suas asseveragoes nao se baseiam em provas do- 
cumentais e se assentam unicamente na propria autoridade, en- 
tao elas nao tem solidez e podem estar em erro, so merecendo 
serem tidas como certas se forem confirmadas por documen- 
tagao. 

Infelizmente Pedro Taques c o frade se baseiavam muito 
poucas vezes em documentos e preferiam aceitar, quasi sempre 
versoes das tradigoes orais que Ihes chegaram pelo veiculo das 
geragoes. Com esse proceder, esses dois cronistas foram acoi- 
mados de meros coletores de tradigoes. as quais eram intcrpre- 
tadas atraves de intenso e inconcicnte reinolismo. Gcralmente 
em materia de genealogia Pedro Taques e Frei Caspar acerta- 
ram, mas em materia de cronica historica. erraram visivelraen- 
te. E' por isso que, e muito perigoso se estribar unicamente na 
autoridade desses dois cronistas. Eu prcfiro o mcu raciocinio, 
a aceitar o "magister dixit", a menos que esse ' magistcr" se cs- 
tribe declaradamcnte nas "ligoes dos cartorios" 
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81) Como ja dissemos, o apresamento declinou, na scgunda me- 
tade do seculo XVII, em virtude das seguintes causas conju- 
gadas: 

a) Terminagao do dominio holandes e fim da hegemonia fla- 
menga no Atlantico sul, com o que houve reimcio do trafi- 
co afro-nordestino, tendo o Planalto perdido o monopolio 
do fornecimento de bragos para a industria agricola do 
a^ucar. 

b) Esgotamento dos mananciais de materia prima a apresar, 
nos estabelecimentos jesuiticos, os quais desapareceram den- 
tro do raio de agao do Planalto. 

c) Cessa^ao do dominio espanhol, com o que as fronteiras 
hispano-portuguesas, na America sulina foram estabelecidas. 

d) Declinio da industria agricola aqucareira do Nordeste, ocor- 
rida em virtude da segunda batalha do agucar, determinan- 
do uma menor procura do bra^o amerindiano, apresado pe- 
lo planaltino. 

82) Do que ficou dito, ve-se que, o planaltino tinha interesse na 
continuidade do dominio holandes no Nordeste e na hegemo- 
nia naval batava, que impedisse o trafico afro-brasileiro. Dai, 
a indiferenga estranha, manifestada pelo Planalto, em relagao 
a luta contra o flamengo, o que se pode comprovar com a do- 
cumentagao e a cronica. 

83) A segunda batalha do agucar, em que estiveram empenhados o 
Nordeste brasileiro, de um lado e as Antilhas, de outro, foi co- 
mo a primeira batalha uma luta economica surda, anonima, sem 
teatralidade, sem o rebrilho metalico de armas carniceiras, sem 
colorido rubro do sangue, etc., mas com importantissimas con- 
sequencias na evolugao dos i grupos humanos e economicos, ne- 
la empenhados, ainda que ela tenha sido uma batalha branca, 
sem gemidos e estertores dos feridos e moribundos, sem mortos, 
sem galopadas tamborilhantes, sem vozerio alucinado, sem ri- 
Ihados de prisioneiros vencidos, etc. 

As Antilhas, mais proximas dos centres consumidores nor- 
te, eentro e sul americanos e mais protegidas pelas suas Metro- 
poles espanhola, francesa, inglesa e holandesa, venceram facil- 
mente e relegaram o Nordeste brasileiro apenas ao mcrcado 
portugues, que era pequeno. 

84) Os jesuitas, expulsos do Pdanalto, em meiados de 1640, so fo- 
ram ai readmitidos em 1653, isto e 13 anos depois e so foram 
reintegrados pelos esforgos dos lusitanofilos, membros do grupo 
Pires, Lourengo Castanho e Fernao Dias. Com isso e com ou- 
tros motivos, eu sou levado a crer firmemente que, no Planal- 
to, haviam dois grupos, em que se dividia a populagao. 
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a) O dos Pires, que eram os lusitanofilos, colaboracionistas e 
jesuitofilos. 

b) O dos Camargos que era o grupo da terra, anti-jesuita, na- 
tivista e crioulo. 

Esses dois grupos se arrevezavam no poder e qualqucr um 
deles, quando com o poder da Governan^a, punha em pratica 
as medidas mais surpreendentes e antagonicas as levadas a efei- 
to pelo outro grupo anteriormente na Governanga. Isso apa- 
renta uma certa contradi^ao de proceder, mas facilmente expli- 
cavel em se adotando a tese acima exposta. A readmissao dos 
loiolanos foi uma dessas contradigoes, aparentes, pois foi de- 
pots de haverem os planaltinos, por duas vezes, desobedecido 
ao rei de Portugal. 

85) O declinio do apresamento, unica fonte de renda e base eco- 
nomica do Planalto, determinou, para a regiao, que assim via 
diminuir a sua receita economica, a precisao de outro recurso 
que suprisse o que ela vinha perder. Esse recurso foi a expan- 
sao povoadora e o pastoreio. 

86) Coincidindo admiravelmente com o fim do seculo, houvc um 
acontecimento memoravel e de eaorme importancia para o gru- 
po humano planaltino, tendo determinado a passagem de uma 
epoca economica, social, psicologica, demografica, politica, etc. 
para outxa, a qua! correspondeu ao seculo XVIII. Esse acon- 
tecimento memoravel de tanta importancia, foi a descoberta do 
ouro. Teve isso o efeito verdadeiramente terrcmotico no Pla- 
nalto, bem como em outras regioes brasileiras. 

87) A descoberta do ouro determinou a separagao nitida e marca- 
da de duas epocas, que se destacaram bem delineadas, cada uma 
delas com os seus caracteristicos proprios e bem salientes na 
historia planaltina. Assim, economicamente, o ouro determinou 
para a regiao; 

a) O fim do apresamento do amerindiano. 
b) O aumento do poder aquisitivo do planaltino. 
c) A majoragao da importa^ao reinol. 
d) A diminui^ao e quasi extin<;ao do isolamento, em que tinha 

vivido o Planalto. 

88) A descoberta do ouro, sob o ponto de vista etnico, fatalizo* 
para o Planalto, as seguintes consequencias: 

a) Cessa^ao do apresamento, com o que diminuiu a porcenta- 
gem de sangue amerindio nas popula^oes planaltinas. que 
tiveram proporcionalmcnte aumcntadas as proponjoes dos 
sangucs europcus, e afncanos, atratdos pelo ouro. 

b) Com o aumento do poder aquisitivo do planaltino e a ccs- 
saijao do apresamento, houve a introdugao do africano. na 
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regiao c isso importou na etnografia regional ter se africa- 
canizado. 

c) O ouro, descoberto em regiao tao aproximada e ligada ao 
Planalto, atra'iu grandes massas de reinois, quc alteraram, 
no seculo XVIII, a composigao etnica do Planalto a euro- 
peizando. 

89) A dcscoberta do ouro, sob o ponto de vista social, acarretou, 
para o Planalto as seguintes resultantes: 

a) A altera?ao idiomatica na regiao planaltina, pois a lingua 
falada era o guarani, passando a ser o portugues. 

b) O aumento da area cultivada no Planalto, com a incorpo- 
poragao das massas reinois e consequente expansao ao Ion- 
do do Tiete, como do Paraiba, etc.. 

c) A modificagao dos costumes regionais. devido diretamente 
ao aumento da influencia europeia e africana com propor- 
cional diminuigao do teor americano. 

90) Sob o ponto de vista intelectual, o ouro fez ressaltar, para o Pla- 
nalto, o seguinte: 

a) A melhoria do nivel de vida e do teor cconomico regional 
determinou grande progresso no "standard" psicologico, is- 
to e cientifico, literario ou artistico do Planalto. 

b) O pensamento e o sentimento reinois, esmagaram, no Pla- 
nalto, o pequeno nucleo nativista, formado e evoluido nos 
dois primeiros seculos e impuzeram a alma lusitana. etc. 
Isso acarretou a elimina^ao da alma nativista, a qual sc 
vinha sedimentando, atraves de seis geragoes, em media, 
vividas em ambientes novos, no decorrer de dois seculos. 

91) Dcmograficamente o Planalto teve a sua populagao enormemen- 
te acrescida com uma avalanche de reinois, imigrados nas ter- 
ras novas, atraidos que haviam sido pelo ouro das Gerais, co- 
mo de Goiaz ou de Cuiaba. A popula^ao da regiao. em um 
seculo, cresceu na proporgao de 2.000 %, unicamente quasi que 
a custa dos elementos europeus e africano. 

92) Sob o aspeto politico, o Planalto sofreu, com o advento do 
ouro, o seguinte resultado: 

a) So no seculo XVIII, o Planalto, antes abandonado c des- 
prezado, pela sua insignificancia economica e demografica, 
foi incorporado nas terras lusas. 
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b) Para atinglr a sua meta, que era a reinolizagao de uma 
gente altaneira, a Metropole lan<;ou mao dos seguintes ele» 
mentos, que sao tambem consequencias do ouro: 

1.° A eliminagao drastica e maquiavelica dos planaltinos 
mais vigorosos e de maior prestigio. 

2.° A desenfreiada protegao aos reinois, com as injusti- 
„ 2 gas mais deslavadas aos crioulos. os privando mesmo 
S = da sua propriedade das lavras auriferas, a qual era cs- 
^ tribada cm lei, que era a carta regia de 18 de margo dc 

1664, baixada por Afonso VI, a qual reconhecia o do- 
S minio das catas auriferas de quem as descobrisse. 
^ 3.° O crucial desmembramento da Capitania de S. Paulo, 

inidada em 1720 e a sua supressao mais tarde, nesse 
seculo. 

4.® A elevagao da 'vila dc S. Paulo & categoria de ddade 
e a cabega de Capitania. 

Este teria sido o "prato de lentilhas", com o qual Portugal, pro- 
curou narcotizar o Planalto, que apaziguadoramente se teria ven- 
dido aos reinois. 

93) Como se ve, o ouro trouxe para o Planalto, consequencias be- 
neficas e maleficas, sendo mesmo possivel que estas e seus efel- 
tos somassem mais do que aquelas. 

94) A gulosa Metropole, com o torpe e deshonesto objctivo dc es- 
magar a altivez planaltina, bem com o seu admiravel espirito 
de indepcndencia, mandou para domar k regiao os mais fero- 
zes caes de fila, que agiram como verdadeiros agentes antecipa- 
dos de uma gestapo. Nao contcntes com isso, os reinois des- 
membraram imperdoavelmente a Capitania de S. Paulo e de- 
pois a suprimiram. 

95) S6 quando as consequencias acarretadas pclo ouro, que rarca- 
va, comegaram a cmpalidecer, e que o ccnario planaltino modi- 
ficou-se novamente, no sentido crioulo-nativista, e outras pro- 
jegoes se'fizeram sentir. Isso ocorreu no fim do seculo XVIII, 
quando os filhos, netos e bisnetos dos imigrantes lusos, em ava- 
lanche atraidos pclo ouro, constituiram a geragao vigente, que 
era ja crioula, com pouco apego a Metropole lusa * com alma 
propria, perfeitamente destacada da de seas prtximos ante- 
passados. 

96) Foi pois no fim do seculo XVIII, que se deu o caso da Conju- 
ragao mineira, a confirmar o racioctnio acima. Antes nao te- 
ria sido possivel, porquc a alma nativa nao havia atingido grliu 
suficientcdc maturidade. Eis, o caso de Felipe dos Santos, o 
qual n§o tcve o vulto do de Tiradcntes, em virtude do racio- 
dnio acima. 



- 194 - 

97) A guerra dos cmboabas foi o cheque violcnto ou o encontro 
hostil de duas mentalidadcs antagonicas, no qual os planaltinos, 
amparados pela justiga da causa de legitimos proprietaries, eram 
o elemento nativo-crioulo, enquanto que os cmboabas eram os 
reinois-forasteiros, saturados do pensar e do sentir metropoli- 
tano. Estes se ampararam na imensa superioridade numerica, 
no favor dos governantes reinois e na falta de escrupulos, com 
que ousadamente defraudavam as leis, etc. 

98) Os nordestinos, introduzidos nas minas pelo rio de S. Francis- 
co, bem como a gente das demais capitanias, se enfileiraram ao 
lado dos reinois e contra os planaltinos, embora fossem colo- 
niais-brasileiros, como estes, porque tinham muito mais afinida- 
des com os Portugueses, em cuja alma, em parte, comungavam. 
Nao haviam atingido ainda a etapa nativista do planaltino. Nao 
haviam ainda galgado o nivel de uma alma propria, bem desta- 
cada da reinol. Tinham, para com esta, mais ligagoes psicolo- 
gicas, sentimentais ou sanguineas mesmo, do que com os isola- 
dos planaltinos, que ainda falavam guarani e se faziam acom- 
panhar de massas de carijos e tinham sequitos de mamelucos. 
Os nordestinos eram de proveniencia proxima da Europa e man- 
tinham assiduas liga^oes comerciais com a Metropole, em virtude 
do agiicar. 

99) A guerra dos cmboabas terminou, sem que os planaltinos lo- 
grassem obter seus objetivos, nao so devido a imensa e esma- 
gadora superioridade numerica dos cmboabas, mas ainda por- 
que os governantes reinois aquictavam os planaltinos com a co- 
caina de um miseravel "prato de lentilhas", consistente na ele- 
vagao da vila de S. Paulo a categoria de cidade e a cabega de 
capitania, ante o que os apaziguadores da regiao' fizeram pre- 
dominar o seu ponto de vista. 

Este teria sido 'o prego pelo qual a Metropole de alem-mar 
comprou os apaziguadores planaltinos do seculo XVIII. 

100) O pastoreio exercido pelos planaltinos, so poude scr levado a 
efeito a distancias nao pequenas do Planalto, em virtude da con- 
figuragao geografica da regiao que determinava uma topogra- 
fia extremamente acidentada e coberta de espessissima vegcta- 
rao arborea, cm todas as vizinhangas das vilas e aglomcrados 
de serra-acima. Com isso, a cmigragao do Planalto se fez sen- 
tir, em movimento expansional para as paragens, onde a topo- 
cjrafia fosse mais amena, com uma vegetagao hcrbacea mais 
apropriadas para o pastoreio, etc. Dai. o exodo planaltino, na 
segunda metade do seculo XVII, para o Piaui, o Rio Grande 
do Nortc, o curso do S. Francisco, Santa Catarina, etc. Ai. 
eram possiveis as grandes areas territoriais cobertas de pasta- 
gens, com aguada e salinas abundantes, planas, etc. pr6prias 
para o pastoreio e para a criagao de gado. 

FI M 
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. . . o habito de esquadrinhar o lado 
desfavoravel dos fatos, para depois con- 
tar como verdade o que se maliciou, e 
repreensivel tendencia do animo, que em 
vez de artificio inculca existencia de 
pe^onha." 

(Porto Seguro, I, 274) (1) 





NOTAS EXPLICATIVAS 

Parcce-me nccessario explicar a razao por que, scndo eu Assistentc 
da Secgao de Pedagogia, na cadeira de Historia e Filosofia da Educa- 
gao, e tendo-me bacharelado pela Secijao de Ciencias Sociais, escolhi, 
para tese de doutoramento, um assunto de Historia da Civilizagao Bra- 
sileira, cadeira de certo modo subsidiaria na secqao em que me bacha- 
relei (tao subsidiaria que a nova organizaqao a excluiu) e, a primeira 
vista, desinteressante para a secgao em que trabalho. 

A razao esta no seguintc. 
Quando, em fins de 1940, o catedratico a que tcnho a honra de 

servir, Sr. Prof. Dr. Roldao Lopes de Barros, tratava da organiza?ao dos 
programas para o ano letivo seguinte, sugeri-lhe a inclusao de uma parte 
especial de Historia da Educaqao no Brasil, a dar-se separadamente da 
de Historia Geral. 

Aceita a ideia, coube-me, na divisao dos trabalhos da cadeira, justa- 
mente o desempenho da parte nova, conforme se pode verificar nos pro- 
gramas destes ultimos anos. 

Iniciando a minha tarefa, cncontrei serias dificuldades devidas nao 
so a falta de uma bibliografia organizada, como, tambem e especialmente, 
aos preconceitos correntes a respeito da nossa realidade escolar no pas- 
sado. 

Felizmente, porem, a medida que avangava na preparagao das 
aulas, fui verificando os erros em que laborava. As mazelas que estava 
habituado a considerar como exclusivas das nossas condigoes, foram ge- 
rais nas respectivas epocas e, o que foi melhor, as realizagoes admiradas 
nos outros povos existiram, tambem, entre nos, contemporaneamente, 
guardadas, e claro, as devidas proporgoes e computadas as diferengas 
de circunstancias particulares. 

Ao tomar conhecimento da "Memoria" apresentada por Martim 
Francisco, em 1816, de que vou tratar especialmente, consolidei meu 
novo ponto de vista. As consideragoes gerais a que a "Memoria" daria 
lugar, serviriam para obter, se nao maior simpatia, ao mcnos maior iscn- 
gao de animo no trato do setor educacional da nossa historia. 

Hoje, sentindo-me perfeitamente a vontade para defender boa parte 
das acusagoes mais comuns que se nos tern feito, felicito-me imodesta- 
mente. porque assim contribuo, de algum modo. para fazer justiga ao 
que i nosso e para rcstabelecer tantas vcrdades, scm duvida ja conheci- 
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das, mas frequentemente olvidadas nas oportunidades em que deveriam 
ser postas em evidencia. 

Talvez que esta minha pretensao seja demasiado ambidosa para as 
forgas e elementos de que disponho; confio, entretanto, em que se reco- 
nhega nela uma ambigao justa e dcsculpavel. 

* 
Devo esclarccer, outrossim, que nao tivc a pretensao de fazer uma 

monografia cxgotando o assunto, mas, tao somente, a de ilustrar um 
ponto de vista que me pareceu novo e, por isso mesmo, mais prdprio 
para uma defcsa de tesc de doutoramento. Nisto, alias, tivc a satisfaQao 
de encontrar a opiniao favoravel do catedratico. Sr. Prof. Dr. Alfredo 
Ellis Junior, que me honrou aceitando a incumbencia de orientar este tra- 
balho. 

* 
Excuso-me por nao ter fcito as citagoes bibliograficas cm rodapc: 

elas alongam o trabalho sem trazer vantagens para a sua dareza. As 
indica?6es seguem, por isso, cm numeros interparenteticos no lugar ade- 
quado, correspondendo aos da ordem em que vao as obraS indicadas na 
lista final. 

* 
Cumpre-me agradecer o auxilio e boa vontadc que cncontrei no 

Institute Historico e Geografico desta Capital, da parte de seu secreta- 
rio. Sr. Aristidcs Lobo; no Arquivo do Estado, a solicitude dos scus 
funcionarios, especialmente do seu digno diretor, Sr. Dr. Lellis Vicira 
e do chefe da secgao que me interessava. Sr. Dr. Antonio Paulino de 
Almeida; no Arquivo Nacional, da parte de seu ilustre diretor Sr. Dr. 
E. Vilhena de Moraes que, alem de me facilitar as consultas, ofereceu- 
me, gentilmente, copias fotografadas de documentos ineditos, 

Mais um especial agradecimcnto devo aos colegas e amigos que, 
aqui e no Rio de Janeiro, me favoreceram, ja fornecendo volumes raros 
e sugestoes preciosas, ja estimulando-me a prosseguir quando os obsta- 
culos eram desanimadores; e aos senhores catedraticos que me deram a 
orientagao do trabalho, com tanta benevolencia no julgamento das falhas 
que nao soube veneer. 

* 

Finalmentc, devo justificar a escolha de uma frase de Varnhagcm, 
para abrir um trabalho a respeito de um Andrada, justamcntc Martim 
Francisco. 

Escolhi-a porque: em primeiro lugar, a ideia contida na frase bem 
se presta para acentuar o sentido da inten^ao que tive: um trabalho de 
boa vontade sobre uma parte de nossa historia que nao tem contado com 
este elemento precioso e indispensavel; e em segundo lugar porque julgo 
que Varnhagem nao merece os adjetivos com que foi mimoseado por 
Alberto Sousa; uma obra como a que escrevcu o ilustre Visconde de 
Porto Seguro. nao pode ser desmerccida por uma simples passagem em 
que se chocaram dois sentimentos tao afins: o de Patria e o de Familia. 



INTRODUQAO 





No inicio da Idade Moderna notamos, como um dos el«mentos mais 
importantes das transformagoes que iam caracterizar a nova fase histo- 
rica, a partilha da heran^a romana (reunida e mantida pela Igreja du- 
rante o periodo medieval), entre as novas potencias que surgiam com a 
derrocada do feudalismo politico. A centralizagao e unidade do antigo 
Imperio Romano, que passara as maos da Igreja (2), gragas a sabedo- 
ria de pontifices energicos e operosos, escapavam-se-lhes agora devido, 
principalmente. ao fato desta grande instituigao religiosa haver ja cum- 
prido a sua missao e terminado o seu primeiro ciclo de fungao historica. 

As monarquias modernas foram absorvendo. com habilidade ou 
violencia, os poderes que Roma monopolizara. O fracionamento daque- 
las forgas veio atender melhor as diferenciagoes etnicas e sociais opera- 
das lentamente durante a Idade Media, por determinag5o das condigoes 
geograficas e evolugao natural dos grandes grupos europeus. 

Evidentemente, tal transformagao nao se poderia ter operado sem 
abalo prof undo do seculo em que amadureceu: determinou, logo nos pri- 
mciros decenios, a grave e profunda agitagao da Reforma que trouxe 
um germe de diferenciagao politica, criando as condigoes essenciais ao 
aparecimento da corrente que, mais tarde, se chamaria liberal. Nao 
pretendemos reduzir ao fator Reforma a responsabilidade total de todas 
as ocorrencias seguintes; queremos, apenas, destaca-lo como o langador 
dos problemas do livre-exame, do individualismo (germe do liberalismo). 
reagente ao grupalismo medieval c da nova concegao de trabalho (3) 
os quais, a nosso ver, constituiram as bases do impulso economico e do 
advento do industrialismo nos seculos posteriores. Foi por isso que se 
notou, desde os primordios da Idade Moderna. a acentuagSo da tenden- 
cia liberal e das atividades comerciais-industriais nos paises protestantes, 
em oposigSo as absolutistas e comerciais-agricolas nos paises catolicos. 
Diriamos melhor: Inglaterra e parte da Franga de um lado; a outra parte 
da Franga, Portugal e Espanha de outro. 

Do ponto de vista da cultura geral das massas. ou, mais propria- 
mente. da instrugSo das populagoes, a Reforma determinou, por principio, 
um passo d frente do Catolicismo Romano. N5o se deve, entretanto, cxa- 
gerar-lhe a importancia; a neccssaria alfabetizagao das massas, para sa- 
tisfazcr as exigencias da leitura da Biblia, estava ainda bem longc do 
movimento posterior devido ao industrialismo mecanizado. 

A convulsao reformista criou, todavia, mormentc na Inglaterra (gra- 
gas, e precise ressaltar, a certas condigoes peculiares que teriam vindo 



ja dos tempos medievais), uma situa^ao de vida menos satisfatoria, por- 
que mais revolucionada do que a existente nos paises catolicos romanos, 
principalmente, Portugal e Espanha, onde as doutrinas protestantes nao 
penetraram. Quando se explica que os emigrantes colonizadores anglo- 
saxonios vinham para o Novo Mundo em busca de uma patria melhor, 
onde houvesse mais liberdade religiosa, economica e politica (4), en- 
quanto os da Iberia vinham apenas aventurar, recolher fortuna rapida, 
diz-se que as condigoes da vida inglesa eram piorcs do que as de Por- 
tugal e Espanha. 

Uma vez nas colonias, os imigrantes se comportaram conforme os 
motives que os impeliram; os anglo-saxonios, calmamente, tirando de 
pequenos trechos de territorio os recursos que so fariam sua grandeza 
num futuro mui remote; concentrando a popula^ao que se manteve quasi 
pura, porque traziam as familias ja constituidas da Europa. Os ibericos, 
no afa do enriquecimento rapido, dispersaram-se por territories vastissi- 
mos, rarefazendo-se, mestigando-se intensamente, porque vinham sos, dei- 
xando, quando as tinham, suas familias alem-mar; sempre insatisfeitos 
porque, qualquer que fosse a fonte de renda, achavam-na inferior as 
exigencias criadas pelas lendas coevas que Ihes escaldavam a mente. De 
uma parte, o comercio, a pesca, a policultura em pequena escala, sempre 
ao alcance das praias, em contactos mais ou menos constantes e diretos 
com a metropole, afastaram pela persuasao, pelo logro, ou pela vio- 
lencia, os natives ingenuos, rebeldes ou arrogantes. De outra parte, a 
agricultura extrativa, a monocultura latifundaria, pelo sertao a dentro, 
longe das costas comunicativas, facilitaram pela conversao, pela escrava- 
tura, o contacto variado com os indigenas; sobre tudo isto, as condi?6es 
geograficas diferentes de um e outro hemisferio, resultaram povos e cul- 
turas em muitos aspectos dissemelhantes: dissemelhantes, mas nao supe- 
riores ou inferiores como se tem pretendido estabelecer. 

A Renascenga fez do Humanismo o objetivo comum das elites euro- 
peias, nos primeiros tempos da Idade Moderna. O desenvolvimento da 
Reforma, um dos aspectos do Renascimento, estabeleceu as primeiras 
diferengas de objetivos educacionais, originando uma preocupagao mais 
pragmatista, devido a nova concepgao de trabalho, antes ja referida, o 
que, aos poucos, foi se opondo a formagao mais erudita dos povos nao 
protestantes. 

Enquanto a Franga liderou politica e culturalmente o mundo oci- 
dental moderno, gragas ao seu refinamento, a sua maior riqueza e mais 
numerosa populagao, predominaram os caracteristicos e as consequen- 
cias do catolicismo, distraindo as atengoes do que se passava pelo resto 
da Europa, em materia de educagao. Mas, apos o governo de Luiz XIV, 
apogeu da Franga na Idade Moderna, comprovados os males que a ex- 
cessiva ambigao politica semeara e, comparadas as condigoes deste pais 
continental com as da Inglaterra (saida das duas grandes revolugoes do 
seculo XVII, mais poderosa c, sobretudo, mais eficiente para a nova or- 
dem que surgia), o pensamento politico, filosofico e economico dos in- 
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gleses passou a prcdominar. E', justamente, a 6poca em que a cultura 
da Ilha rccome^a a influenciar a do continente, como ja acontecera tan- 
tos seculos antes, na chamada "Renascen(;a Carolingia". Locke, Hume 
e Adam Smith marcaram com as suas, as ideias de Montesquieu, Vol- 
taire, Rousseau, Say e outros. So entao se comegou a discutir a supe- 
rioridade da rea?ao ao humanismo c classicismo em geral, iniciada na 
Inglaterra, sem rcpercussao imediata, desde os tempos de Bacon. 

Foram todos este fatores, aqui apenas ligeiramente enumerados, que 
renovaram os problemas da educagao e fizeram nascer o espantalho da 
democracia e o da instru^ao das massas, atraves de uma concomitante 
renova<;ao cientifica e economica. Enquanto isto tudo nao chegou a 
amadurecer e a generalizar-se no continente europeu, a educagao foi 
quasi exclusivamente a dos tipos humanista e jesuitico. 

Ora, nas calonias francesas. espanholas, lusitanas ou inglesas, foram 
tambem os jesuitas ou seus imitadores os sustentaculos da escolaridade. 
Protestantc ou catolica. latina ou saxonica, a instrugao que todos rece- 
biam era do mesmo nivel, a saber: para as massas da populaqao — beaba 
e reza: para as elites — erudi<;ao e politica. Considerando-se todavia 
que o grosso das populaqoes coloniais era de escravos, infere-sc que res- 
tava sempre uma borra social que so aprendia a rczar. pois, quem ad- 
quiria escravos, fazia-o para emprega-los no trabalho e n5o para manda- 
los & escola, salvo rarissimas excegoes. 

Onde, entretanto, a vida foi mais sossegada. a instrugSo recebida 
conservou-se: nos grandes centres coloniais da Inglaterra, Portugal e 
Espanha, como Virginfa, Pernambuco e Peru, foram encontradigos o 
luxo e o saber. Mas, por outro lado, nas regioes cm que a luta per- 
maneceu ardua, nao raro ate se esqueceu o aprendido, dando a imprcs- 
sao de que se descuidara da instrugao compativel com a condigSo de 
cada um. 

Acusamos, frequentemente, a metropole portuguesa de nos ter dado 
poucas escolas e somente de jesuitas, esquecendo-nos de que elas eram 
em toda parte. as melhores e quasi unicas do tempo; al6m disto, nas co- 
lonias dos outros paises, inclusive nas da Inglaterra, como, aliSs, nas 
proprias metropoles. o ensino era tambem fungao das rcspectivas igrejas 
catolicas o uprotestantes (15) . Sabemos que por onde andou o colono. 
andou o missionario catolico ou protestante e que a leitura da Biblia, nos 
paises reformistas, correspondia ao que os da Igreja Romana tivcram 
como decoragao e recitagao do catecismo. 

De um modo geral se pode afirmar que todos aqueles cujos afare- 
res exigiam alguma instrugao. recebiam-na em grau suficiente "para o 
gasto". Era pouca, sem dtivida, em relagSo ao que se exige afualmente, 
mas quem negara que e a instrugao "para o gasto" a que convem A 
maioria e e a unica que se Ihe da ainda hojc: o mais 6 erudigao que s6 
inferessa a um pequeno numero, instrugao desneccssaria para o uso co- 
tidiano do homem comum que a esquecc facilmente. 

Tais foram as condigoes de ensino, rntre nos e cm todo o mundo, 
durante aqueles scculos de colonizagao. Se considerarmos ainda que no 



Nordcste, como ja referimos antes, onde houvc algum socfgo e muita 
riqueza, chegou-se a um certo refinamento social, poderemos concluir 
que tinhamos, para iguais condi?5es, as mesmas possibilidades de educa- 
qao das outras colonias e, talvez, das proprias metropoles. 

Quanta as universidades, se nao as tivemos de direito, tivemo-las 
de fata; se compararmos o que informa Serafim Leite com referenda aos 
colegios da Baia e do Maranhao (6), com o que diz Barros Arana (7) 
a respeito de, por exemplo, a Universidade de Lima, no Peru "alca- 
zares del erro" — concluiremos que a ausencia da universidade nao tcve 
grande significagao. Alias, sabe-se que as universidades foram, durante 
largo periodo da Idade Moderna, mais centres reacionarios do que rc- 
novadores da cultura (8). 

Dos meados para os fins do seculo XVIII foi que, de um lado 
a influencia das novas descobertas e aplica^oes cientificas e de outro 
as agitagoes filosoficas, politicas e sociais, determinaram o novo rumo 
da economia para a predominancia do industrialismo mecanizado; desde 
entao, todos os povos que estiveram em condigoes de acompanhar a nova 
ordem, foram sendo obrigados a mudar as diretrizes da instrugao popu- 
lar. Tal mudanga se operou, entretanto, lentamente, com grande rcsis- 
tencia, mesmo daqueles que deveriam ser os primeiros a facilitar-lhes o 
passo. Na Inglaterra. lider, como ja vimos, desta renovagao, em pleno 
seculo XIX, vamos encontrar, ainda, uma luta forte cntre os que acha- 
vam que as massas operarias deveriam ser instruidas e os que insistiam 
em que elas permanecessem aprendendo, apenas, a leitura necessaria 
para os fins religiosos; referimo-nos a disputa entre as igrejas Anglicana 
e Quaquer, encabegadas, respectivamente, por Bell e Lancaster, numa 
campanha memoravel para a historia da educagao (9). Em Franga, as 
cousas nao iam melhor; em pleno Imperio Napoleonico, negava-se, pela 
palavra oficial, a necessidade de instrugao popular e tal opiniao saia vi- 
toriosa pelos esforgos de Fourcroy (9) ficando, afinal, o ensino primario 
apenas com as vantagens que Ihe advieram da "Concordata" com o Pa- 
pa (10). Em Portugal, a arrancada do grande ministro de D. Jose I, 
pioneira de uma instrugao renovada e para as massas, sucedeu a reagao 
do governo seguinte de D. Maria I, determinando o quasi completo fra- 
casso de todo o nobre esforgo anterior (11). Nos Estados Unidos, ain- 
da durante o movimento de expansao para o Oeste, os "pioneiros" que 
levavam a Biblia debaixo do brago e um trabuco em cada mao, sacrifi- 
cavam qualquer interesse de instrugao, pela ideia de lucro imediato; so 
depois da Guerra de Secessao com o desenvolvimento da industria foi 
que o ensino elementar se libertou dos objetivos predominantemcnte re- 
ligiosos (5-10). 

A reagao que se fez nos paises de instrugao popular nao satisfatdria. 
atingiu tambem o Brasil, mais ou menos ao mesmo tempo. Foi a vinda 
da familia real portuguesa, para nos, o que foi a consolidagao da repti- 
blica e do territorio para os nortc-americanos, o triunfo da corrente lan- 
casteriana para os ingleses e a vitoria das ideias liberais de 1830 para 



os franccscs. E se outros povos tiveram homens capazes de planejar re- 
formas pedagogicas que atendessem as mdhorias necessarias para as no- 
vas condiQoes do povo nos tambem os tivemos. 

Sem diivida, nos decenios que se seguiram, nao tivemos a conti- 
nua?ao deste impulse inicial, mas isto se explica pelo fato de nao haver- 
mos seguido a evolugao industrial como os outros povos e sim permane- 
cido, como ate hoje, "um pais essencialmente agricola," 

Num recente estudo, baseado em nossas estatisticas, Louremjo Filho 
mostra como a curva do crescimento das escolas se ajusta, apenas, a 
do desenvolvimento industrial, provando que a expansao do aparelha- 
mento pedagogico e uma resposta ao moderno sentido da civiliza^ao da 
Maquina (12) . 
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CAPITULO I 

HIST6RIA DA EDUCAgAO 

1 — A educagao como resposta as exigencias criadas pelas condigdes 
gerais da sociedade. Bern sabemos que Educa?ao, no sentido mais mo- 
derno, e um processo complexo e contmuo de constxugao e reconstrugao 
da experiencia (13), e que, por isto, e obvio, "nao existe VIDA SO- 
CIAL de um lado e PROCESSO EDUCATIVO de outro" (12). Mas. 
a escola que e, realmente, apenas um aspecto do processo educative, sem 
ser o mais importante, e, na atualidade, o mais evidente. Assim, permi- 
timo-nos considcrar o aparelho pedagogic© como que (somente COMO 
QUE), de um lado e a vida social de outro. Tal ponto de vista seria 
improprio para um trabalho especificamente sobre educatao, mas nao o 
sera num outro em que este assunto entra apenas como parte comple- 
mentar para o estabelecimento de uma linha geral de Historia do Brasil. 

As sociedades perSistem gragas a continuidade das instituigoes, dos 
valores admitidos, das praticas e condutas passadas de geragao a ge- 
ragao. 

Esta continuidade 6 garantida pela meticulosa fungao de frenamento, 
vigilancia e oricntagao que as geragoes adultas exercem sobre as novas, 
durante o longo periodo de dependencia f'isica a que elas estao sujeitas. 
Assim, a forga centrifuga dos imaturos e transformada ou anulada pela 
capacidade, prestigio e experiencia dos velhos, de modo que so mui len- 
tamente se podera operar alguma alteragao apreciavel no conjunto dos 
usos e costumes do grupo. E' neste sentido que se desenvolve o feno- 
meno da educagSo, por isso mesmo "eminentemente social" (14), a pon- 
to de, qualqucr que seja o grau de civilizagao, ou o tipo de sociedade. 
encontrarmos, scmpre, a estrutura desta condicionando o aparelho pe- 
dagdgico que a serve. Dai se segue que se educa para tal ou qual socie- 
dade, de ac6rdo com as exigencias que ela apresenta e, portanto, pode-se 
afirmar que os problemas da educagao se resolvem com os dados da 
necessidade social e nao deste ou daquele idealismo particular. 

Os pianos dos organizadores historicos da educagao, surgiram exc- 
qiiivcis c aceitaveis somente na medida em que atenderam as necessida- 
des reais do grupo, o que so pode ser conhecido, partindo-se da ob- 
servagao do prbprio grupo. Com esta base ^ que foram bem sucedidos 
os pianos desde o espartano na antiguidadc, at£ o japones no seculo pas- 
sado; assim, tambem, ficaram como Utopias historicas as proposigdes 
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idealistas de Platao e as radicais de Lepelletier-Saint Fargeau. Os pri- 
meiros, atendendo a situaqoes de fato — em Esparta a dominagao dorica, 
ameagada pelo maior numero dos dominados e, no Japao, o advento de 
uma serie de novos contactos e influencias europeizantes; os segundos 
sonhando com a realizagao de um paraiso de concepgao puramente pes- 
soal, ou de uma facgao muito reduzida, embora, num dado momento, 
bastante forte, para se supor a representagao da vontade de todos. 

Na imensa variedade dos tipos e graus de civilizagao, vamos en- 
contrar os mais diversos recursos educativos adequados a satisfagao das 
necessidades que Ihes sao inerentes. Entre os povos naturais, certos 
tabus garantem aos velhos das tribos selvagens a posse de segredos e 
poderes, gragas a ameagas de sangoes naturais ou sobrenaturais (15); a 
preparagao dos novos e feita por series de iniciagoes (14), que Ihes apu- 
ram valores e qualidades, indicando os que podem suceder no prestxgio 
ou no governo. Entre os trobriandeses certos alimentos sao interditos 
aos mogos e a ausencia do chefe que parte para uma expedigao, constitue 
tabu para vida noturna da aldeia, cuja vigilancia e entregue aos ve- 
lhos (15); na Nova Zelandia os ombros e cabega de certos individuosi 
sao tabus, isentando-os de carregarem grandes pesos (16); informa 
Couto Magalhaes que ha no nosso sertao tribos que cerceiam as relagoes 
sexuais dos homens ate os 25 anos, com severas restrigoes, e que expli- 
cam esta medida como necessaria a forga e energia da prole e, logo a 
seguir, afirma que; "No estado selvagem a familia indigena e o que 
deve ser: 5 expressao exata das necessidades sociais (17). Nos povos 
desta categoria, ser iniciado e ser aceito na sociedade e, para tanto, sao 
obrigados a frequentar os como que cursos das escolas de iniciagoes (18). 

Por outro lado, nas sociedades altamente diferenciadas, como a nos- 
sa, as prescrigoes legais asseguram aos mais habilitados os poderes de 
diregao, ate que um curso ou serie de cursos "peneirem" os individuos 
que se vao tornando capazes ou incapazes de assumir os diferentes co- 
mandos por sucessao. Sem embargo de certos elementos que rompem 
"peneiras" e depois vem a cria-las novas, noutros moldes (como as ve- 
zes, mas somente as vezes, pode acontecer em qualquer sociedade), a 
regra geral e que as "peneiras" resistam por longo tempo, ate que se tor- 
nem alteradas ou imprestaveis pelo proprio desgaste do uso. Nem e 
mais a historia da educagao de todos os povos do que a sucessao da va- 
riedade de "peneiras" que foram sendo alteradas por forga do uso, ou 
trocadas por algum acidente revolucionario. 

Com tudo isto nao se nega, antes se afirma a existencia de ideias 
puras que norteiam a educagao. Ha, de fato, sempre, um ideal a atin- 
gir; e e justamente a faina de fixar este ideal mais ou menos ao alcance 
das possibilidades, que fornece toda a materia para as discussoes em 
tomo dos problemas de educagao. 

Seria demasiado longo, mesmo a simples indicagao de todos os ideais 
de educagao tornados desde a antiguidade ate a epoca que nos interessa. 
Lembremos apenas que poucos — em geral ideais sem criadores ou do- 
nos particulares, mas somente ideais de grupo foram atingidos e fi- 
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zcram se nSo a felicidade, ao menos a grandeza de muitas gera^Oes. Sao 
exemplos destes, a educagao estetica dos gregos, a politico-militar dos 
romanos, a m'istica medieval, a humanista dos tempos modernos. a cien- 
ti{ica-utilitaria(?) dos americanos atuais. . . Os outros ideais sao como 
a "arvore milagrosa que sonhamos" que, no dizer do poeta, "nunca po- 
mos onde xi6s estamos". 

2 — Condifdes da educagHo no inicio do seculo XIX. — As corren- 
tes da "educa?ao disciplinar" de Locke, da "educagao naturalista" de 
Rousseau e da (como denomina-la?) "educaqao racional" de Kant, ti- 
veram suas raizes no movimento intelectual do inicio do seculo XVIII. 
Nenhuma delas entretanto, realizou integralmente os seus objetivos. 
Aconteceu porem que, com o desenvolver dos debates, atraves de gran- 
des vicissitudes, perderam as arestas de carater pessoal e se fundiram, 
tornando-se ideais coletivos. So entao e por isso, vieram a ser exeqiii- 
veis. 

John Locke, partindo da ideia de que o homem era natural e origi- 
nalmente mau, propunha uma educagao corretiva pela disciplina do corpo 
e do espirito. Rousseau "demarrando", com grande atrito, do principio 
de que o homem era natural e originalmente bom, prescreveu uma educa- 
^ao expansiva, livre das peias corruptoras da sociedade .— era o natu- 
ralism© de que tanto necessitava a epoca artificial da Franga decadente 
dos ultimos "Luizes". Kant, negando ambas as pre-estabelecidas ten- 
dencias naturais admitidas pelo ingles e pelo genebrino, libertou o ho- 
mem, para preconizar uma educagao con forme somente a razao que o 
"cultivaria, civilizaria e tuoralizaria" (19). Evidentemente, haveria mui- 
to que discutir antes de se passar assim, em poucas linhas, de Locke a 
Kant; admitimos, entretanto, esta linha geral para chegar a obra de 
Pestalozzi, cujo objetivo foi o da formacjao metodica, natural e equili- 
brada, o que vale dizer, disciplinar, naturalista e racional. 

Parece-nos que a pedagogia pestalozziana consistiu num esffirgo 
para concretizar aquelas ideias gerais que "andavam no ar", respiradas 
por todos, sem assentar, a procura de quern pudesse po-Ias numa pratica 
extensa. Pestalozzi experimentou-o; foi este o seu grande valor. Trou- 
xe para dentro de uma escola, de varias escolas, aquela aspiragao geral, 
nao chegando, e verdade, a nenhuma solu^ao final e satisfatoria, mas 
fundando a "pedagogia social" que langou os alicerces da "escola unica' 
e preparou a proxima possibilidade de um ensino para todos, como con- 
vinha a nova era que surgia. Era o amadurecimento de uma situa(;ao 
que se vinha esbo<;ando desde o movimento da Reforma. 

Paralelamente a este mundo de ideias novas, uma avalanche de fa- 
tos ocorria. Principalmente na Inglaterra, onde as lutas contra Na- 
poleao deram um grande impulse as forgas produtivas (nascidas e 
apoiadas pela riqueza advinda do ouro do Brasil, escoado para ela atra- 
ves de Portugal (20) ), resultando numa renovagao economica, Ss ideias 
dos pensadores e pedagogos, veio acrescentar-se a capacidade de um 
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homem pratico que compreendeu ser a nova exigencia da sociedade rc- 
volucionada, a elevagao cultural das massas. Os esforgos de uma peda- 
gogia pura, a maneira de Pestalozzi, foram substituidos pelos de uma 
pedagogia pratica. O que se impunha, entao, nao era mais a discussao 
teorica dos Locke, Rousseau e Kant, nem mais as experiencias restritas 
de Pestalozzi, Froebel e Herbart, mas as realizagoes extensas. Todos 
ja tinham, naquele momento, consciencia do direito a educagao; somente 
agora, porem, iriam comegar a sentir a necessidade de instruir-se, para 
a concorrencia num mundo novo, concorrencia que iria atingir, em breve, 
as raias da ferocidade. 

Ate entao, nao se havia encontrado nem na Franga, nem na Ingla- 
terra, nem em parte alguma, a solugao para o problema proposto: urn 
ensino rapido e barato para todos. O sistema de Pestalozzi fora um sim- 
ples ensaio tacteante; ele almejara uma escola principalmente para po- 
bres, mas as suas organizagoes caras faliram; havia encontrado o espi- 
rito mas faltava-Ihe o corpo; tinha as regras para ensinar bem, mas o de 
que se necessitava era de um sistema que servisse para ensinar a muitos. 

Foi neste turbilhao de ideias e de fatos que surgiu a figura emprc- 
endedora de Joseph Lancaster, o homem que resolveria o que se pro- 
punha fundamentalmente. Os pestalozzianos continuaram a aparecer 
aqui, ali, acola, em experiencias isoladas que mais tarde seriam de apli- 
cagao mais extensa. Os lancasterianos proliferariam, vertiginosamente, 
na Inglaterra e nos outros paises europeus; atravessariam o Atlantico 
para entrar nos Estados Unidos; viriam ainda pela America do Sul a 
dentro, dominando todo o mundo ocidental por quasi um seculo. 

Assim foi que, np seculo XIX, se langou a bandeira da instru^ao 
para as massas; era uma instru^ao nova, exigida pela mecanizagao da 
industria, pela urbanizacjao das popula^oes, pelas necessidades de um 
proletariado que precisava ser instruido cada vez mais, conforme as 
maquinas se iam multiplicando e complicando com o progresso; era uma 
instrugao nova reagente ao Humanismo classico literario em que se em- 
penhavam ainda as minorias das nobrezas. Foi com esta instrugao nova 
que, reciprocamente, a industrializagao se precipitou e, meio seculo de- 
pois, fez aparecerem os primeiros movimentos consequentes, dos quais a 
revolugao francesa de 1848 foi o inicio. Estava definido o novo rumo que 
a instruijao tomara desde os primordios do seculo: um minimo de escola- 
ridade para todos e. . . depois. . . salve-se quern, puder. Era a plenitude 
da concorrencia tremenda como jamais e que tenderia a expandir-se pelo 
mundo todo. 

Lancaster havia resolvido, satisfatoriamente, os problemas com os 
dados da realidade; se a massa era pobre, a escola exigiria um minimo 
de material; se a crianga do povo nao podia demorar-se na escola, por- 
que precisava passar quanto antes para as fabricas, a ganhar o pao co- 
tidiano, a escola comegava cedo e durava pouco; se nao havia mestres 
para todos, todos podcriam ser mestres — um ensinava dois, dois ensi- 
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navam quatro, quatro ensinavam oito e, assim por diante, numa pro- 
gressao geometrica, nao haveria analfabetismo que resistisse. 

Era. realmente, uma nova maravilha o sistema lancasteriano, pois, 
como dizia Hamel "um so homem conduzindo com exito, uma escola de 
mil criangas, era um fenomeno ate entao desconhecido" (9). 

Kant, o filosofo, Pestalozzi, o experimentador e Lancaster, o reali- 
zador, foram os tres luminares da educagao, na aurora do seculo XIX, 
aos quais se devem, principalmente, a expansao do saber e os progressos 
dcmocraticos do desenvolver posterior da historia do ocidente. Conviria 
acrescentar Fichte, o politico nacionalista da educagao, ao qual se tem 
atribuido um papel muito importante na formagao da epoca (12). 

Acresce, ainda, que, na Europa como na America, ao mesmo tempo 
que as escolas de decurioes iam semeando, por prego minimo, o A B C 
cotidiano. o Estado democratico ia absorvendo uma das ultimas prero- 
gativas temporais da Igreja — a instrugao do povo. No Brasil, tambem, 
o problema seria reconhecido e formulado, a maneira de Lancaster, para 
receber uma solugao adequada, dentro das possibilidades e das circuns- 
tancias peculiarmente nossas e do rumo que a nossa economia aparentava 
querer seguir, com as transformagoes da epoca de D. |oao VI. 

O 





CAPfTULO II 

HISTORIA DO BRASIL 

1 —' Aspectos da nossa [ormagao ate o advento do seculo XIX. — 
O descobrimento do Brasil foi um mero acidente da historia do comercio 
das fndias. O interesse de Portugal pela nova terra teria sido, forgosa- 
mente, sccundario, dada a importancia real devidamente atribuida a mis- 
sao especial da frota de Pedro Alvares. E tanto assim foi que, a pri- 
meira opiniao a respeito da pequena utilidade que a Terra de Santa 
Cruz poderia ter para o reino, entao essencialmente comerciante, bastou 
para resultar um quasi completo abandono oficial do territorio. Quando, 
de volta a Portugal, com a primeira expedigao exploradora, o (talvez ca- 
botinissimo), florentino Vespucio declarou que nao havia no literal ame- 
ricano elementos capazes de oferecer um comercio do tipo que as Indias 
ensejavam, isto e, de especiarias, manufaturas e quejandos, El-rei se 
dispos a arrendar a unica utilidade imediata encontrada, ao judeu Fer- 
nao de Noronha (21). 

E' interessante, todavia, observar-se como se transformou, em pouco 
tempo, a atitude da coroa em rela^ao ao novo pais. A primeira expedi 
gao exploradora, quiga a unica mandada especialmente para ca com este 
fim determinado, tinha missao de simples curiosidade. El-rei desejava, 
tao somente, saber quais as possibilidades da nova posse. A medida, po- 
rem, que os negocios das Indias foram acumulando desilusoes. aquela 
primeira curiosidade foi se transformando em zelo e ciume. Em 1515, 
ja se movimentava a diplomacia portuguesa para reclamar do rei de 
Franqa a frequencia de seus suditos nas costas da posse lusitana; come 
Francisco I. entretanto, nada quizesse, ou nada pudesse contra a pirata- 
ria. mandou-se a primeira expedigao guarda-costas, cujos resultados sc- 
riam tao precarios quanto os da providencia diplomatica que a precedeu. 
Mas o Oriente continuava a amontoar prejuizos e ao sucessor de "O 
Venturoso" coube a tarefa de renovar a tentativa de protegao do literal, 
ainda desta vez. sem nenhum resultado de valor. Foi neste momento 
que, atendendo as observa^oes de Cristovao Jaques, quanto a inutilidade 
daquelas patrulhas que ele proprio comandara e sentindo a imposigao de 
procurar rendas que cobrissem as necessidades do trono, D. Joao III 
armou a frota de Martim Afonso, seu vassalo, amigo de infancia e. pa- 
rece, ate irmao colacjo. por isso mesmo homern digno da mais cxtensa 
confianqa do monarca, confianqa que, alias, ficou sobejamente justificada 
pela agao do expedicionario. 



fistes fatos provam que, no curto lapso de tempo quc dccorreu cntre 
1500 e 1530, a coroa de Portugal tratou o Brasil de tires manciras difc- 
rentes, que mostram a evolu^ao de sua atitude: a principio, mera curio- 
sidade; depois, um receio crescente de perder a posse e, finalmente, uma 
preocupagao seria de tirar proveito imediato com empenho e esf6r?o. 

A rigor, a historia da colonizagao do Brasil, so comega, pelo que aci- 
ma foi exposto, em 1530. 

Sabemos que as mas finangas do reino, ja entao decadente por for- 
qa da exaustao e da concorrencia dos outros povos mais numerosos e 
dcscansados, nao permitiram a D. Joao III desenvolver o piano de colo- 
nizagao que tra?ara e iniciara com Martim Afonso. Os conselheiros 
mais abalizados da coroa, entre os quais o celebre Diogo de Gouvea, 
concertaram o piano das capitanias que deveriam fazer a colonizagao e 
a defesa da posse, por conta dos particulares. Elas nao corresponderam 
a expectativa, mas em todo caso, lograram tentear a situa^ao por mais 
quinze anos. Sabe-se que a agao dos donatarios foi muito irregular c, 
mormente, muito fraca, o que nao permite, entrctanto, dizer-se que tenha 
havido um completo fracasso. Durante aqueles tragicos quinze anos 
que mediaram a fundagao das capitanias e a instala?ao dos governos ge- 
rais, muita cousa se fez, embora se haja permanecido muito aquem da- 
quilo que a coroa esperava; numerosas vilas se estabeleceram, alguma 
renda foi obtida e, pelo menos, a posse ficou assegurada, sem onera^ao 
para o erario regio (22) , 

O mais importantc, porem, a considerar-se, no episodic das capita- 
nias, e o fato de ter come?ado ai a diferenciagao da nossa historia (23). 
Cada donatario se houve como pode e a posse de cada um, ja diversa, 
foi mais diversificada conforme a sua habilidadc administrativa, os cle- 
mentos humanos de que dispos, as condigoes geograficas que encontrou 
c a raaior ou menor felicidade com que agiu. Principalmentc a decen- 
tralizagao, o carater mais ou menos feudal e autarquico que as proprias 
condigSes do pals impunham as capitanias e a impossibilidade da coroa 
controlar, de perto, o que se ia realizando, determinaram a forma^ao dos 
nucleos tao diversos que nenhuma outra medida posterior conseguiria 
corrigir. 

Nos primeiros povoados disperses pelo literal, a maxima preocupa- 
qao dos colonos foi tirar tudo o que o pais pudesse oferecer, tao depressa 
quanto posslvel, afim de libertarem-sc dos sofrimentos quc a terra vir- 
gem Ihes impunha c voltarem para a mae-patria com tempo de gosar ain- 
da, a fortuna gorda e facil com que haviam sonhado. Estabilizou-se, en- 
trctanto, no Brasil, uma populagao branca c mesti^a mas somente por- 
que, na maioria dos casos (como, alias, acontece ainda hoje), quando os 
imigrantcs atingiam o ponto que almejavam, haviam criado na terra 
raizes tais, que se tornava difidlimo, se nao impossivel, arrancarem-sc 
dcla. 

Como disscmos antes, as difcrengas de atividade a que a colonia 
obrigava — monocultura latifundaria aqui, criagao de gado ali, pcquc- 
nos comercios alhures, oflcios, burocracia, caqa de escravos, etc., cada 



atividade prcdominando no literal, ou no interior, no ccntro. no norte 
ou no sul, —• acentuaram as variedades de homens e de ideias do pais 
nascente. Observa Capistrano de Abreu quc ate os caboclos de sertoes 
vizinhos foram diferenciados (24). Talvez fosse, principalmente, por 
esta razao que o mesmo velho sabio preveniu que a nossa historia teria 
de ser escrita por partes, em monografias limitadas, ainda por longos 
anos, ate se chegar a acumula^ao de material bastante para uma smtese 
segura. Enquanto, todavia, nao se acumular este material bastante, a 
visao de con junto, do nosso passado, devera ser livremente reconstituida 
"pela ignorancia que simplifica e clareia e que e. como dizia o ensaista 
vitoriano (?), um dos requisites do perfeito historiador. . ." (25). 

Julgamos Hcito assim afirmar, por enquanto, a proposito da nossa 
evolugao, quc a lavoura agucareira em Pernambuco, a cria^So de gado 
no vale do Rio Sao Francisco, o bandeirismo em Sao Paulo, a mincra^ao 
nas Gerais, o povoamento politico-militar conquistador no Rio Grande 
do Sul. o jesuitismo na Amazonia, o funcionalismo na Baia c no Rio de 
Janeiro, constituiram popula?oes de fisico, moral, capacidadcs, interes- 
ses e ideais distintos, muito embora a massa de quc se compuzeram os 
nossos grupos humanos tenha sido, principalmente, apenas o indio, o 
portugues e o negro. De fato, foi com estes "ingrcdientes", pouco nu- 
merosos, que a poeira imponderavel do meio fisico, das vicissitudes his- 
toricas, dos nadas ocorridos aqui e ali, quc chegamos a aurora do s6- 
culo XIX com uma diferenciagao de tipos tamanhamente accntuada; cn- 
tao nao se podia falar ainda em Brasil, mas, tao somente, num conjunto 
de col6nias lusas ao longo das costas centrais do oriente sul-americano. 

Os objetivos ordinaries dos colonos brancos, a nosso ver, constitucm 
o nucleo central da nossa formagao; sendo eles, como ja rcferimos an- 
tes, o enriquecimento rapido. a qualquer prcgo ou risco, fosse qual fosse 
a atividade a que se dedicassem, determinaram que a menor preocupa- 
?§o fosse semprc a de alguma organizaqao estavel c a maior a das or- 
aanizagocs capazes de sugar o maximo de rendimento, cm menor tempo. 
Em gcral, cxpedientes ousados, nao raro inconfessaveis, mesmo da parte 
das autoridades superiores. E a metropole tinha consciencia disto, tanto 
que se precaveu contra as conscquencias que Ihc pudessem trazcr prc- 
juizo. Outra nao teria sido a razao do estabelecimento das devassas fei- 
tas pelos governadorcs entrantes, na acao do seu antcccssor o qual de- 
vcria esperar-lhes os resultados antes da liquida^ao de sens compromis- 
sos e direitos na administra^ao mctropolitana, A ganancia das autori- 
dades venais, o colono respondia com um dolo incontrolavel e. assim, to- 
dos os males de que teriam padecido os grandes e pequenos daquele tem- 
po, explicam-se pclo unico objetivo comum dos colonizadores: a despreo- 
cupagao de parmanencia efetiva na terra. 

A despeito de todos os vicios de que se poderiam acusar os primciros 
povoadores de nossa terra, apesar de toda a pressa com que vinham para 
a colonia, a natureza mcsma do trabalho colonial alterava-lhes profunda- 
mente os pianos — dir-se-la que o homem punha c a natureza dispunha. 
A forga de assimila^ao da terra, transformando-lhes ate o falar, os no- 
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vos assu^to'j. -"Ovos convivios, novas paisagcns, novas dificuldades, novos 
trabalhos, nova alimenta^ao, tudo, enfim, conspirava contra o homem in- 
genuo que, chegando disposto ate a matar a terra para locupletar-se, 
acabava afeigoando-se a ela ou morrendo vencido por ela. E' que, a 
medida que os anos corriam e que o portugues ia tendo a impressao dc 
estar vencendo os impecilhos que se Ihes antcpunham, a terra e que o ia 
prendendo, moldando-o a sua feigao, a ponto de faze-Io estrangeiro no 
reino. Alias, e o mesmo que acontece, ainda hoje, com a generalidade 
dos colonos europeus, de todas as procedencias, que nos tem procurado: 
acabam estranhos na sua patria, pois, se outra vez la, tornam-se incapazes 
dc se reabituar aos costumes donde provieram. Se isto era assim com os 
reinois, muito mais o seria com os seus descendentes, mesmo os brancos 
puros. Os filhos dos Portugueses que iam estudar no reino, la se rala- 
vam de saudades e teriam sido os primeiros a manifestar o sentimento de 
nativismo (26). Por outro lado, teria contribuido para a forma^ao deste 
sentimento, a natural disputa entre os ja radicados aqui e seus descen- 
dentes, ou entre estes ambos e os recem-vindos, chcios de basofia euro- 
peia, reinol, ou que tais. 

Assim, chegamos a admitir que foi sendo cada vez mais comum c 
geral a animadversao entre os da colonia e os do reino e mesmo entre os 
Portugueses e seus descendentes; dai as constantes reagoes, pessoais ou 
coletivas, e incompatibilidades consequentes, desenvolvendo o sentimento 
nativista que, digamos de passagem, foi puramente local, ate a vinda dc 
D. Joao VI, como o provam os levantes desta natureza, ocorridos naqucla 
primeira fasc. 

2 — Condigoes gerais das colonias no inicio do seculo XIX. — 
Politica o administrativamentc, nao havia ainda, naquele momento, o 
Brasil, mas, de direito e de fato, um grupo de colonias portuguesas ao 
longo das costas centro-orientais da America do Sul. Eram colonias di- 
ferentes pela determinante dos primeiros estabelecimentos: algumas ma- 
trizes, outras preventivas, outras repressivas. outras ainda, ja consequen- 
tes da expansao das primeiras; diferentes pclo desenvolvimento das suas 
possibilidades: agricultura extrativa ou latifundaria, cria?ao de gados 
diversos, mineragao de metais e pedras, caqa dc escravos indios; diferen- 
tes pela formagao de suas populagoes; predominancia euro-indiana, ou 
euro-africana, e outros matizes diversos de mesti^agem sem restrigoes; 
diferentes pelo tipo das relagoes mantidas com a metropole: algumas di- 
retas e constantes, outras indiretas atraves dos orqaos da administragao 
local, outras ainda quasi inteiramente isoladas. Portanto, assim como 
nao se podc falar de uma colonia inglesa na America do Norte, nem de 
uma colonia espanhola na America do Sul, tao pouco 6 razoavel conside- 
rar-se uma colonia lusitana. 

E' precise notar, outrossim, que as,metr6poles europeias caracteriza- 
ram suas relagoes com as posses de ultramar, em todos os tempos (in- 
clusive os atuais) pela despreocupagao de favorece-las com a unidade. A 
propria condigao de colonia (organizagoes incipientes em relagao aos 
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paiscs mais adiantados e fortes que as dominam), faz prevalecerem as 
condigoes geograficas, tanto mais variadas quanto maior for a extensao 
abrangida. As metropoles, funcionando, em geral, como aparelhos de 
suc?ao, mantem-se zelosas pela sustenta^ao do dominio e prolongamento 
fndefinido das condi?6es de submissao, garantindo a facilidade e regula- 
ridade do aproveitamento dos homens e das cousas. 

A rigor, entre nos, os unicos elementos de comunhao foram a cren?a 
rcligiosa e a lingua, esta mesmo variando, consoante o niimcro e a pro- 
porgao dos grupos etnicos que foram constituindo as gera^oes sucessi- 
vas. So com o tempo, mas apenas na medida em que as necessidades 
economicas o foram exigindo e os meios de comunicagao permitindo, 
houve, de fato, uma tendencia para a aproximagao dos nucleos ou re- 
gioes; como, entretanto, estes la^os de interrelagoes economicas se esta- 
beleccram muito fragil e irregularmente, nao bastaram para constituir, c 
muito menos para consolidar, uma nacionalidade. 

A politica economica das metropoles europeias visava reduzir as 
suas colonias a simples produtoras de materias primas, que Ihes seriam 
adquiridas em permuta pelos produtos manufaturados dentro ou fora da 
mesma metropole. Foi para garantir um tal mecanismo que Portugal es- 
tabeleceu os celebres monopolios, num esforgo de controle nao so dos 
pregos mas, igualmente, das quantidades e qualidadcs das mercadorias 
cm txansagao. Ve-se, pois, como naquele tempo, ja se compreendia que 
os regimes agricolas ou extrativos se subordinam, natural e facilmente, 
aos industriais e comerciais. As colonias portuguesas (as outras nao 
Ihes diferiam muito nestes particulares), encontravam-se severamente proi- 
bidas de qualquer indiistria ou comercio que viesse, direta ou indircta- 
mente, alterar as relagoes de subordina^ao economica — o meio mais efi- 
ciente de sustentar a subordinagao politica. 

Neste estado de cousas se encontra a explicagao para a facilidade 
com que a metropole dominou os movimentos autonomistas que surgi- 
ram, desde os meados do seculo XVII. ,Eram movimentos que, sobre 
serem locais, encontravam-se, sempre, incapazes de obter os recursos 
fundamentalmente indispensaveis para sustentar uma luta. Alias, as 
condi<;6es dos dominios Portugueses daqui eram tais, que nenhuma revo- 
lugao seria ocorreu naqueles tres primciros seculos; todos os movimentos 
a que se poderia atribuir tal carater, ficaram nas ideias e tentativas, 
quando chegaram a ser planejados (24). 

De um modo geral, a nossa economia dos tempos coloniais poucas 
oportunidades deu para as relagSes entre as capitanias. O unico feno- 
meno de carater historico-cconomico que poderia ter realizado alguma 
aproximagao, foi fundamentalmente prejudicado pelas dificuldades das 
enormes distancias e comunicagoes escassas e deficientes pelo seu ru- 
dimentarismo. Queremos nos referir ao fenomeno das bandeiras. Indo 
ao sertao longinquo, os bandeirantes voltavam sem estabeleccr uma co- 
raunicagao regular entre o ponto de partida e o termino da expedigao, 
ou ficavam afundados, isolados. esquccidos. Mesmo na cpoca da mi- 
r.eragao, apenas a regiao das Gerais (porquc cstava relativamcnte pro- 
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xima do literal), manteve intercomunicagao mais duradoura e frequente 
(gra?as ao espetacular "caminho novo" do filho do legendario Fernao 
Dias), assim mesmo so, enquanto as jazidas estiveram em ascen^ao ou 
apogeu. Goias e Mato Grosso lucraram apenas exploragoes e estabele- 
cimentos esparsos e efemeros na sua atragao; ainda hoje vemos a quao 
poucos se acham reduzidas as suas rela?oes com o resto do pals. 

For isso tudo, no Brasil, ate os principios do seculo XIX, poucos 
lagos se estenderam em condigoes de favorecer a unidade e os poucos 
agravados pela propria extensao e irregularidade que Ihes enfraquecia 
ainda mais a resistencia. 

Nos fins do seculo dezoito, as colonias portuguesas haveriam de so- 
fter, alem de tudo, mais as consequencias dos males que afligiram a me- 
tropole. 

Quando "D. Jose I trocou o trbno pelo torno", entregando as re- 
deas do governo ao ainda hoje tao discutido Marques de Pombal, as rc- 
formas que este empreendeu foram tao gerais e profundas que seria pre- 
cise, talvez, um seculo de continuidade administrativa para consolida- 
las. Transferiu-se o centro politico e economico da nagao das maos de 
uma nobreza beata, ociosa e venal (cujos vicios se cristalizaram no rei- 
nado de D. Joao V), para as de uma burguesia ambiciosa e sedenta de 
poder, que ate entao pagara tudo sem mandar nada, como, alias, estava 
acontecendo noutros paises europeus; agora que esta burguesia se en- 
contrava representada e garantida pela energia ferrea do Marques, o 
giro das cousas do Estado apresentou um aspecto e ritmo completamentc 
novos. Aconteceu porem, que, enquanto o Marques se distraia com os 
problemas mais importantes e imediatos, seus inimigos derrubados tra- 
balhavam a socapa, junto da futura D. Maria I, de quern ele se esque- 
cera, ou, talvez, a quem desprezara (27). 

A morte e sucessao de D. Jose I teria tido para a historia de Por- 
tugal um carater de verdadeiro colapso catastrofico. O movimento rea- 
cionario que se Ihe seguiu nao chegou, e verdade, a sacrificar toda a obra 
iniciada pelo Marques porque, na realidade, nao era obra de um homem, 
mas de uma epoca. Os mentores de D. Maria I conseguiram, entretanto, 
retardar bastante a parte da reconstrugao que deveria vingar, apesar 
de tudo. Nas colonias, tal reagao haveria, certamente, de repercutir com 
as contra medidas e abandonos de pianos que soem caracterizar os mo- 
vimentos desta natureza; ate impostos novos ficariam sem arrecadagao, 
como aconteceu, por exemplo, com o subsidio literario. 

Como se tudo isto nao bastasse a crise foi a seguir agravada com os 
milhoes de prejuizos (32), ocasionados pelas guerras que S. M. Britanica 
sustentou "buldogmente" contra o Imperador dos Franceses; e que a po- 
sigao ambigua em que Portugal se encontrou, diante daquela luta de ti- 
tas, fe-lo arcar com os enormes prejuizos advindos, principalmente, do 
comercio das suas colonias americanas. Alias, convem esclarecer de 
passagem, todas as criticas que se tern feito a Portugal com relagao aque- 
la atitude ambigua, podem ser explicadas e, quiga, mesmo justificadas, 
considerando-se a sua tipica posigao de "marisco entre o mar e os ro- 
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chedos a que alude Tobias Monteiro (23), justamente um dos que mais 
carregaram nas acusa^oes contra o entao Principe Regente. 

^ Capitania de Sao Paulo, — Na Capitania de Sao Paulo, 
pela mesma epoca, fins do seculo XVIII e principios do seculo XIX, a 
situa^ao era pior do que a das outras regides. Uma breve revista no 
seu passado explica melhor as condi^oes gerais em que se encontrava. 

Quem estuda a historia de Sao Paulo, atraves dos trabalhos de 
Washington Luiz (28), Ellis Jr. (29) Paulo Prado (25) e Basilio de 
Magalhaes (30), compreende muito bem como o primitivo centro pira- 
tiningano foi, desde os meados do seculo XVI ate os do setecentismo, 
um micleo vivo e forte de poderosas energies que fluiam pelo continente 
afora, mas refluiam sempre, renovando-se para novos e mais impetuosos 
impulses, mantendo, constantemente, aquela tensao alta de incontida e 
insopitavel necessidade de expansao, em repetidos vai-vens de mare. E' 
o tempo da montaria ao selvagem, das lutas tremendas no sertao bruto, 
ou nos campos imensos, contra o indio bravio, o espanhol rival e o jesuita 
pertinaz: e o tempo dos Salvador Pires, dos Jeronimo Leitao, dos Ma- 
noel Preto, dos Antonio Raposo, "desses super-homens cuja estirpe pre- 
vilegiada devemos a generosidade desta Peninsula1 Iberica que e a uber- 
dosa raiz europeia da nossa cepa americana" (29); e uma fieira de no- 
mes, cada qual maior do que o outro, que vao e vem, durante seculo e 
meio de tropelias fantasticas, ate o tempo de Fernao Dias. Afinal, no 
raiar do seculo XVIII, dir-se-ia que,a bolsa geradora estourou, largando 
pelos mesmos velhos e batidos rumos, o oleo quente daquela energia tan- 
tas vezes refeita e que agora ia para nao mais voltar, desmanchar-se cm 
nodulos aqui, alem, acola, cada vez mais longe, enfraquecendo o centro 
porque nao mais refluia como outrora e se esgotando tambem, porque 
nao revivia os mesmos impulses nos nticleos novos. Era a energia que, 
expandindo-se definhava, transformava-se de gotas de oleo quente, gros- 
so e vivo, em simples nodoas esparsas que iam desmaiando ao sol das 
vicissitudes e tendendo a desaparecer. E o tempo da minera^ao, dos 
exgotamentos nas catas, na funda^ao dos povoados transitorios, que bri- 
Iharam por um momento e desapareceram como estrelas cadentes, ou cai- 
ram na modorra da indolencia e na miseria enfatuada dos que vivem so 
das lembrangas de glorias e grandezas do passado. E' o tempo dos An- 
hangoeras Filho e dos Irmaos Leme, ultimos vultos representatives do 
verdadeiro paulista a moda antiga (25). Sao estas as duas fases que 
completam o primeiro ciclo da historia de Sao Paulo. 

Sao Paulo que fora "Capitania de Sao Vicente", desde a doagao 
feita por D. Joao III a Martim Afonso de Sousa, em 1535, transformou- 
se em a "Capitania de S. Paulo e Minas de Ouro", em consequencia das 
guerras dos Emboabas em 1709, justamente no ano seguinte ao da sua 
incorpora^ao a coroa, por aquisiqao do rei D. Joao V. ao seu ultimo do- 
natario, o Marques de Cascais. fiste momento, coincidindo com o apo- 
geu da mineraqao, marcou o fim do ramo ascendente da curva historica 
do povo paulista, no periodo colonial. Logo depois, aquela raga que, 
havia seculo e meio, se compunha de bravos, ir-sc-ia amolecer perdendo 
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os caracteristicos de intrepidez arrogante, de nomadismo aventurciro e 
de independencia operosa, caracteristicos estes que deram, de um lado, 
tao grandes aborrecimentos as autoridades portuguesas e, de outro, os 
dois fatores basicos para a economia agricola extrativa do pais, a saber: 
o brago escravo do indio preado em todos os reconditos do continente 
para ser consumido, em sua maior parte. nas lavouras e cngenhos do 
Nordeste e as descobertas de ouro e pedras que chegaram a ameagar de 
despovoamento o reino e de abandono as outras fontes de produ?ao da 
colonia. 

Nesta fase, a populagao era pobre e escassa, embora ousada e ope- 
rosa. Esta pobreza paradoxal en,tre trabalhadores ousados prova-se com 
o seguinte: "Ao se ultimar a paz com a Holanda, em 1661, e ao se distri- 
buir o dote da Infanta Da. Catarina de^raganga que, em 1662, se casava 
com o rei da Inglaterra, Carlos II, Stuart, obrigou-se Portugal a uma 
anuidade de 280 mil cruzados (44.800 contos em poder aquisitivo atual) 
dos quais a metade, ou 144 mil cruzados, deveriam caber as colonias ame- 
ricanas (note-se que se refere aqui as colonias). Este total ficaria assim 
distribuido, segundo Capistrano de Abreu, nos "Ensaios e Estudos", 2." 
serie 138: 

Bala       70 mil cruzados anuais 
Pernambuco  ) 
Itamaraca  ) 30 mil cruzados anuais 
Paraiba  ) 
Rio de Janeiro   26 mil cruzados anuais 
Sao Vicente    4 mil cruzados anuais 

Ilheos, Porto Seguro e Espirito Santo — quebras. 

Assim, com facilidade, ve-se a enorme inferioridade economica e 
demografica da Capitania Vicentina, na fase que precedeu a minera- 
qao" (29). 

Foi com o advento da mineragao, entretanto, que a elite piratinin- 
gana veio a sofrer a substituigao dos sertanistas insubmissos, pelos ricos 
desejosos de fidalguia (28). Tal situagao favoreceu o declinio da curva 
que ia tao alta porque um grande mimero de aventureiros reinois (tao 
grande que transformou o linguajar do povo) e os seis anos da venal 
governanga do celebre D. Rodrigo Cesar de Meneses, agiram como des- 
moralizadores das virtudes fortes dos antigos paulistas. Foi neste pc- 
riodo que se comegou a preparar o marasmo em que Sao Paulo se en- 
contraria do meado para o fim do seculo XVIII. Ao exodo dos elemen- 
tog viris que se foram fixando e extinguindo nas longinquas e enganosas 
regioes metaliferas, seguiram-se as mutilagoes do seu imenso territorio 
com o estabelecimento das novas capitanias de Minas Gerais (1720), 
Goias (1744), e de Mato Grosso (1748). Este declinio que duraria 
mais de um seculo, ate que os cafesais viessem "pentear-lhe os morros", 
chegou a tal ponto que "o rei lusitano, com uma ingratidao inqualifica- 
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vel" (30) subordinou o povo paulista, outrora ingovernavel, a tutela do 
Rio de Janeiro, pelo espa^o de vinte e um anos (1746—1765). 

O principio do seculo XIX viria encontrar a regiao de Sao Paulo 
em tal pasmaceira que a "cabe^a da capitania" foi considerada a mais 
decadente das vilas da colonia (26). No "Divertimento admiravel', 
citado por Roberto Simonsen (21), Manoel Cardoso de Abreu passa em 
revista a situagao generalizada de penuria em que se encontrava a popu- 
lagao piratiningana no ana de 1780. Seriam quasi todas as vilas, povoa- 
dos de beira de estrada, produzindo e consumindo pouco e negociando 
as sobras escassas com os raros viajantes que passavam. Esta condigao 
agravava de tal modo a economia que, ainda em 1814, as rendas reais 
apresentavam-se, em Sao Paulo, com a bagatela de um saldo de  
1:981$251, enquanto no Ceara de alguns anos antes (1806), registrava- 
se um saldo de 17:399$326 (1). 

Outro aspecto da inferioridade da regiao de S. Paulo, pela mesma 
epoca, em relagao ao restoi do pals, encontra-se nos numeros das popula- 
^oes. Por exemplo, como capitania encontramo-la em quinto lugar, as- 
sim colocada: 

Baia   530.000 habitantes 
Pernambuco   480.000 
Minas ,    450.000 
Rio de Janeiro  380.000 " e 
Sao Paulo  192.000 

Considerando-se a seguir as maiores vilas da colonia, a de Sao Pau. 
lo se acha, tambem, em quinto lugar, excluindo-se a do Rio de Janeiro, 
capital desde 1763. E' a seguinte a distribui^ao dos nucleos mais po- 
pulosos: 

Baia   46.600 habitantes 
Recife   30.000 
Sao Luiz   22.000 
Belem   20.000 e 
Sao Paulo  16.000 

fistes dados tiramo-los das informa^oes do Padre Galanti (31), co- 
tejando-os com os apresentados por Roberto Simonsen na sua ' Historia 
Economica", Oliveira Lima no seu ' D. Joao VI no Brasil" e Porto Se- 
guro na sua "Historia Geral do Brasil" (3.a edigao integral). Estes au- 
tores nao reunem elementos que correspondam em data mas, os mais 
completos do Padre Galanti. nao discordam das outras informa?5es en- 
contradas nos historiadores mais modernos e bem documentados, como, 
especialmente, os que dirigiram a re-edi?ao da preciosa obra de Porto 
Seguro. 

Por outro lado, infere-se das exposi^oes gerais de Porto Seguro, 
Oliveira Lima e do proprio Galanti, que nao era de decadencia a situa- 
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gao das capitanias tomadas em seu conjunto; entretanto. a respeito de 
Sao Paulo, as observagoes de Pedro Calmon e de Roberto Simonsen sao 
bastante claras e desanimadoras, para a epoca que nos preocupa. A 
unica explicagao plausivel esta no referido esfor^o distensivo das decadas 
anteriores com que Ellis Jr. justifica a decadencia (29). Ainda e pre- 
ciso considerar que a demora de restabelecimento da regiao, deve-se, em 
parte ao prolongamento das dificuldades, pois, os primeiros decenios do 
seculo XIX foram agravados com as guerras que se fizeram no Sul, sus- 
tentadas, em boa parte com as nossas populates, conforme se verifica 
peios trequentes recrutamentos contra os quais as popuiagoes reclamavam 
insistente e inutilmente. 

4 — A transmigcagao da [amilia real e suas consequencias. — 
Capistrano (24) condiie um dos seus brilhantes estudos de sintese com 
o seguinte paragrafo que bem resume o que vimos frizando a respeito 
da nossa historia colonial anterior a D. Joao VI: "Cinco grupos etno- 
graficos, ligados pela comunidade ativa da lingua e passiva da religiao, 
moldados pelas condi^oes ambientes de cinco regioes diversas, tendo 
pelas riquezas naturais da terra um entusiasmo estrepitoso, sentindo pelo 
portugues aversao ou desprezo, nao se prezando, porem, uns aos outros 
de modo particular — eis em suma ao que se reduziu a obra de tres se- 
culos". 

Assim, ate o principio do oitocentismo os interesses metropolitanos 
nao favoreceram nem o objetivo nem os meios para a realizagao da uni- 
dade das colonias lusitanas na America. Nem apareceu, no periodo co- 
lonial, forga ou homem capaz de congregar os nucleos disperses pelo re- 
dproco desinteresse. 

Em 1808, porem, surgiram, simultaneamente, o homem e a for^a que 
deveriam plantar e fazer vingar a semente do vcrdadeiro Brasil na^ao; 
foi com a vinda do Principe Regente e o estabelecimento da corte no 
Rio de Janeiro. 

A ideia de mudanga da sede da monarquia portuguesa para o Bra- 
sil era velha e havia visado diferentes pontos das colonias americanas. 
Martim Afonso, Felipe II, D. Joao IV e Pombal, cogitaram deste pro- 
blema nas varias ocasioes em que o trono portugues vacilara ante o po- 
derio de Castela. Agora que as amea<jas francesas se cumpriam com a 
invasao de Junot, depois de uma long a e dolorosa joanina vacila^ao, de- 
cidira-se, afinal, a mudamja, justamente quando pareceu que nao se a 
faria mais. 

Desde aquele ano, o Rio de Janeiro, passando a ser a sede admi- 
nistrativa e politica do reino, tornou-se o cora^ao e o cerebro do Brasil. 
Todas as vistas do imenso territorio voltaram-se para aquele ponto, tao 
remoto e, talvez, desconhecido mesmo para a maioria das populagoes, 
E' que, entao, estava la El-Rei. Partiriam daquele centro as medidas 
boas ou mas para todo o pais e, por isso, para ele comegaram a se dirigir 
os ambiciosos politicos, os pedintes de concessoes de todos os nucleos 
(32), A entao pequena cidade da Guanabara passou a ter a fun^ao 
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polalizadora e sistematizadora dos elementos mais dispares que o pais 
encerrava na sua vastidao. Os filhos das terras remotas foram apresen- 
tados uns aos outros e entenderam-se na mesma lingua; celebraram jun- 
tos as mesmas festas impelidos por interesses semelhantes; sentiram-se, 
talvez, empolgados pelo reconhecimento de que todos poderiam se unir 
e se tornar mais fortes. 

A isto veio juntar-se mais uma contribui?ao da Grande Historia que 
envolve toda a Humanidade, a qual tendo ja determinado o principio da- 
quela nova situagao iria agora favorecer-lhe o desenvolvimento. Em 
1815, a fragorosa queda de Napoleao I determinou a reuniao do "alegre 
Congresso de Viena", em que o representante de Portugal — Conde de 
Palmela ^ provavelmente sob a influencia do escorregadio e habilissi- 
mo Talleyrand, concebeu o piano do "Reino do Brasil Unido ao de Por- 
tugal e Algarves": era a concessao de um direito para uma situagao ja 
existente de fato. 

Logo a seguir, as festas realizadas em todo o pais, com muito brilho 
cuidadosamente encomendado, por motivo da coroagao de D. Joao VI 
(nas vesperas, chorara-se, tambem com muito brilho cuidadosamente 
encomendado, a morte da rainha D. Maria I), vieram a constituir as 
primeiras manifesta^oes comuns ejn todo o territorio, por fatos ocorridos 
no proprio pais; a estas solenidades se atribui papel importante na elabo- 
ragao da nossa unidade (26) . 

Sobre tudo isto, a vida de corte no Rio de Janeiro, com as exigen- 
cias de extensao da aristocracia, que devia engalana-la com todos os vl- 
cios que Ihes eram peculiares e a conseqiiente, larga e imprevidentemen- 
te bem remunerada distribuigao de titulos de nobreza entre a burguesia 
apatacada do pais (33), foram outros tantos elementos^e aproximagao 
dos brasileiros e de quezilas contra os lusitanos preferidos pelas conces- 
soes. 

Houve, realmcnte, uma discrepancia nessa evolu?ao apressada: a 
revolugao Pernambucana de 1817, fruto de um republicanismo sincero, 
mas despeitado, adventicio e inadequado as circunstancias do pais, em- 
bora de acordo com as condigoes de outros povos. Esta ocorrencia tem 
sido apontada indebitamente para provar que a monarquia desfez uma 
uniao nacional pre-existente; que foi uma luta fratricida e separatista, 
inedita nos anais da nossa historia; para provar ainda que foram os ma- 
les acidos da monarquia os dissolventes dos sentimentos de brasilidade 
criado pela obra dos jesuitas, pela comunhao da lingua e pela tendencia 
republicana da America (34). Nada disto nos parece solido; nem era 
republicana a tendencia da America, nem houve uma unidade de senti- 
mento brasileiro na colonia. 

A falta de um sentimento de uniao nacional nas colonias luso-ame- 
ricanas ja ficou suficientemente discutida antes; quanto a negativa de 
uma tendencia geral republicana na America, cremos poder sustenta-la 
com o simples fato de ter havido, ,601 todo o continente, um esfonjo mo- 
narquista apoiado por grupos de elite que cram fieis as tradigoes mctro- 
politanas, bases da formagao e orientacao politica dos lideres coloniais. 
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Talvez se possa mesmo estabelecer, na historia da independencia das co- 
lonias europeias da America, uma relagao entre republicanismo e fracio- 
namento de um lado, e monarquia e unidade de outro. Quanto aos Es- 
tados Unidos, a guerra de secessao, em 1861, prova a desuniao ainda 
existente quasi cem anos apos a independencia e o oferecimento de uma 
coroa a Washington, prova o pensamento monarquico (7) . 

Nao nos detenhamos, entretanto, neste capitulo da Historia da 
America; vejamos as conseqiiencias gerais da transmigragao da familia 
real portuguesa no Brasil, como elemento de renovagao e desvio da rota 
que vinhamos tra<;ando (10). 

Na realidade, D. Joao era um genuine absolutista, quiqa dos poucos 
monarcas europeus que ainda apoiavam o seu poder convictamente nos 
fundamentos do direito divino; considerava, por isso mesmo, todas as 
conquistas realizadas pelo seus vassalos, como concessoes comprobatorias 
da largueza de coragao com que ele, na linguagem pitoresca, como que 
paternal e piedosa dos monarcas coevos, "rei magnanimo, houvera por 
bem conceder como merces aos seus mui leais e amados suditos." Em- 
bora cedidas por estes impulses, as medidas nao perdiam a fertilidade 
que encerravam e, assim, nao precisamos considerar-lhes os moveis, mas 
tao somente as consequencias. 

No campo da economia, a agao do Principe Regente, se nao foi pro- 
funda e completa, foi, pelo menos, extensa e proveitosa. Estudando este 
aspecto naquele momento, Agenor Roure (35) resume nos seguintes itens 
os problemas abordados pelo Braganga: monopolio de comercio; mono- 
polio de navegagao; deficiencias das comunicagoes interiores; exportagao 
reduzida e agravada pelos impostos; proibigao de industrias; agricultura 
peada por numerosas dificuldades; trabalho escravo; popula^ao branca 
instavel. A este conjunto, acrescentariamos a fundagao do credito e 
resumiriamos tudo em: libertagao dos estlmulos e forgas produtivas 
do pals. E o referido autor conclue que "nenhum destes pro- 
blemas economicos deixou de ser estudado. . . o piano de agao obede- 
ceu a uma polltica logica e racional — inteligente no conjunto e eficiente 
nos detalhes". Mesmo nao concluindo com tanto otimismo, devemos re- 
conhecer que o simples fato de se abrirem tao numerosas e variadas opor- 
tunidades aos habitantes do pais, foi bastante para criar os recursos de 
que se havia carecido no perlodo anterior, recursos capazes de favorecer 
os meios de realizar a independencia, alguns anos depois. Pelo menos e 
isto o que se pode inferir do trabalho mais moderno sobre este assunto, 
publicado por Roberto Simonsen (21); os dados que all estao reunidos 
mostram quantas iniciativas foram tomadas no sentido de expandir re- 
cursos que deveriam ser de grande valor no momento em que se proces- 
sasse a luta pela autonomia. O mesmo autor mostra ate como, dado o 
balango, muitos dos milhoes de cruzados que a cortei trouxe no seu atro- 
pelamento de Portugal, ficaram aplicados no Brasil, na ocasiao da sua re- 
tirada, apesar da raspagem feita, nas areas do tesouro, no momento do re- 
embarque. Alias, cumpre salientar que a populagao ja tinha, muito pro- 
vavelmente, algumas reservas trazidas dos tempos coloniais. E' Basilio 



de Magalhaes quem sugere que "a maior parte das riquezas arrancadas 
das jazidas metalicas, conservadas pelos descendentes e sucessores dos 
bandeirantes, teria sido aplicada quando cessou a exploragao do subsolo, 
ao desenvolvimento da lavoura. .. e qui?a ao inicio da nossa atividade 
industrial". (30). 

Alem destes aspectos politicos e economicos. a transmigragao nos 
trouxe tambem um notavel progresso social que, plantado no Rio de Ja- 
neiro, deveria, com o corret dos anos, esgalhar-se pelos outros pontos do 
territorio. As representagoes diplomaticas dos diversos paises europeus, 
os viajantes estudiosos ou simplesmente bisbilhoteiros, os elementos de 
gosto e ciencia, os beija-maos, as festas e recepgocs, tudo eram motives 
para se melhorarem os trajes, as atitudes, a linguagem, os ambientes inte- 
riores e exteriores, a vida social enfim. Nas referencias dos viajantes que 
nos visitaram, citados entre outros, por Luiz Norton (36), notamos a va- 
riedade de expectativa com que nos procuravam e os juizos melhores ou 
piores que fizeram, conforme o momento e as circunstancias em que 
percorreram os locais ou assistiram aos fatos da epoca; uns acharam mui- 
tos aspectos de progresso europeu, outros notaram diversas falhas colo- 
niais, todos porem, dao a ideia de que as cousas iam em grande movimen- 
to, numa transformagao mais ou menos apressada, como seria natural num 
pals que se viu, de um momento para outro, guindado da condigao de um 
grupo de colonias a de metropole. 

Tantas e tao rapidas alteragoes fizeram amadurecer a ideia de inde- 
pendencia que, desde os fins do seculo anterior, pairava difusa na mente 
de alguns, sem possibilidade de definir-se nem concretizar-se (24) . 

Convergindo, todas aquelas transformagoes politicas, economicas e 
sociais, creara-se o sentimento de nagao,'o que se patenteou com grande 
pujanga, no momento em que a volta da familia real para a Europa se 
apresentou como um indicio de que se tentaria a recondugao do pais 
as condigoes de colonias disperses. Debalde as cortes portuguesas se 
esforgariam para dividir e enfraquecer os seus representantes brasileirgs. 
Em Lisboa, se verificaria, cedo, quanto eram justas as previsoes de D. 
Joao VI, quando (num dos seus ultimos atos de absolutismo, em que fa- 
zia prevalecer, a moda antiga, os interesses da dinastia sobre os da na- 
gao), dcixou aqui seu filho e herdeiro. com a recomendagao astuciosa 
para antecipar-se na libertagao da nova monarquia que ele havia fundado 
para si mesmo e que era obrigado a deixar agora, pela importuna evo- 
lugao dos negocios europeus. 

Assim, cremos que se deve ao manhoso sexto Joao, rei dc I ortu- 
gal, muito mais do que a autonomiai politica, a unidade e a grandeza ini- 
cial do Brasil sem a qual a independencia nao se faria. ou nao se aguen- 
taria. 
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CAPITULO III 

ASPECTOS DA HIST6RIA DA EDUCAQAO NO BRASIL 

1 — Antes dos Jesuitas. — Esclarecemos antes como a educagao e 
um proccsso que responde as exigencias gerais de uma sociedadc. Num 
outro capitulo, estudamos o relative abandono em que ficou a Terra de 
Santa Cruz, ate a epoca de Martim Afonso. 

A respeito deste periodo, em que a nossa historia faz, quasi ex- 
clusivamente perguntas, basta referirmo-nos ao aportamento, casual ou 
nao, dos mais remotos povoadores brancos conhecidos. Sao os do tipo 
dos Chaves de Cananeia, dos Ramalho de Sao Vicente, dos Caramurti 
da Baia e dos Pero do Maranhao. Se foram eles degredados ou nau- 
fragos de tripulaqoes livres, nada se tem podido apurar de definitive, por 
enquanto; que eram, entretanto, individuos alfabetizados, parece nao ha- 
ver mais duvida. fistes homens teriam mantido, antes da chegada de 
Martim Afonso, algum intercambio, mais ou menos irregular com nave- 
gantes de varias nacionalidades, que passavam por aqueles pontos da 
costa, em que se haviam estabelecido. Nao teriam tido, certamente, nc- 
cessidade ou interesse de transmitir aos indigenas, nem aos seus filhos 
com as indias, nenhuma instrugao; mesmo os preceitos religicsos teriam 
ficado no olvido, uma vez que, fora da vigilancia dos severos catolicos 
da Iberia, mais conveniencia encontraram em ocultar os sentimentos e 
praticas daquela moral crista, tao impropria'as condigoes de vida que eram 
obrigados a levar. As familias, tambem, constituiram-nas eles nos moldes 
das gentes da terra, muito mais livre e ao seu gosto. pois que. em qual- 
quer caso, teriam sido ou se tornado aventureiros de muito pouco escni- 
pulo. Assim. em vez de crearem qualquer padrao de cultura europeia, 
trataram eles antes de assimilar o que os natives podiam oferecer de 
compativel com as suas necessidades. Eram afinal, regulos espertos que 
desfrutavam a indiada ignara de tal maneira que causaram enorme es- 
candalo aos povoadores regulares que se Ihes seguiram. 

Mas, com Martim Afonso, inicio da colonizaqao efetiva do tcrrit6- 
rio, vieram "capitaens. . . e fidalgos cavaleiros,'escudeiros gentes dar- 
mas pylotos mestres mariantes. . . tabelines que syrvam das notas e Ju- 
dicial..." (37). evidentemente, gente letrada para os serviqos da admi- 
nistragao. Esta "gente de calidade" deixaria, por certo, tradigao de cul- 
tura e instrugao que depois transporia a Serra do Mar para o povoamen- 
to dos campos de Piratininga e do sertao, em todas as dire^oes. Deste 
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momento em diante, os preceitos da religiao e da familia nao mais foram 
completamente abastardados com a predominancia da influencia dos na- 
tives, ma^passaram a assimila-los por forga do exemplo e da superiori- 
dade dos europeus que, constituindo ja grupos mais avantajados nao se 
esquivavam a reciproca vigilancia mantenedora das normas de civilizagao 
crista. 

E' oportuno neste passo um comentario a respcito das disputas 1c-, 
vantadas em torno da qualidade dos primeiros povoadores. Os cstudio- 
sos deste assunto podem ser classificados em; pessimistas do grupo de 
Oliveira Lima; otimistas do grupo de Oliveira Viana; e razoaveis, com 
os mais imparciais, do grupo de Fidelino de Figueiredo (38). 

Parece fapil concordar em que "os povos nao comegam em geral aris- 
tocraticamente" (1). Os nossos primeiros nucleos de povoamento ter- 
-se-iam formado a maneira de Roma antiga: uma elite patricia cercada 
de uma plebe desqualificada (39). Assim, tanto e verdade que nos 
vieram de Portugal homens de alta linhagem, como uma maioria da 
"borra social". Cumpre ainda salientar que a "borra social" daquela 
epoca nao corresponde em vicios e males a que consideramos modema- 
mentc. Convem notar que ha mesmo, atualmente, um como que esforgo 
para a rchabilitagao dos "degredados". 

Embora os documentos da epoca pouco falem explicitamente em 
escolas, algum ensino e educagao se teriam dado forgosamente. As ex- 
pedigoes que trouxeram os donatarios foram todas mais ou menos bem 
aparelhadas e completas e os "capitaens" sendo muito bons catolicos nao 
deixariam de se fazer acompanhar de sacerdotes que cumpririam, al&n 
das fungoes religiosas, outras que Ihes eram proprias, tais como a de 
"padre-mestre". 

Martim Afonso trouxe o padre Gongalo Monteiro c outros frades; 
Duarte Coelho trouxe um "padre-me^tre" acolitado por oito capclaes, to- 
dos ganhando pingues ordenados desde o dia em que partissem de Lis- 
boa (40); na regiao de Porto Seguro teria havido frades franciscanos 
desde 1504 (41) e assim, este elemento de instrugao e educagao nao 
teria faltado mau grado a pessima impressao que o seu comportamento deu 
em varias oportunidades e lugares (42). A unica referencia contrastan- 
te desta pratica, encontramos para a Capitania de Vasco Fernandes Cou- 
tinho, onde, so em 1551 teria pisado o primeiro sacerdote — o jesuita 
Afonso Bras (41). Mas, o proprio Capistrano afirma que para varias 
capitanias existem nomeagoes de um vigario e varies capelaes..." (24). 

Podemos, entao, afirmar que, desde os tempos das Capitanias, as 
povoagoes nao ficaram alheias a instrugao; os seus habitantes tinham 
onde ir busca-la, ao menos para as necessidades cotidianas. E' verdade 
que a faina da exploragao nao determinava grandes exigencias, mas, 
justamente nestes primeiros anos, a cultura portuguesa foi melhor con- 
servada nas suas praticas e tradigoes como se pode inferir de uma das 
paginas mais interessantes e serenas de Porto Seguro (1). Alias, e no- 
tavel como os nossos tratadistas da envergadura de um Porto Seguro, 
um Rocha Pombo, um Galanti que, fazendo estudos e obras mais exten- 
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sas e meditadas, sao menos severos do que os apressados e ligeiros, no 
julgamento das nossas condigoes gerais de cultura, no inicio da coloniza- 
gao. Diriamos mesmo que os nossos historiadores mais comuns se preo- 
cuparam, exclusivamente, com os outros aspectos da nossa formagao. 
Ha uma excepgao: Helio Viana (43) . 

^ ' ' Os jesmtas Quando em 1549, D. Joao III estabeleceu os 
governos gerais, as Capitanias ja tinham a sua sorte definida, -— isto 6 — 
firmara-se a empresa em S. Vicente e Pernambuco; fracassara ou peri- 
clitava a das outras tentativas, mesmo as das bem comegadas. Por aquele 
tempo, tambem, a Companhia de Jesus firmara-se em Portugal e consti- 
tuia uma provincia sob a diregao de Simao Rodrigues. Havia surtido 
efeito a recomendagao de Diogo de Gouvea que, conhecendo o valor 
de Loiola, seu ex-discipulo, recomendara a El-Rei, com a autoridade de 
conselheiro e sabio, o aproveitamento da nova milicia catolica (42). 

Os jesuitas entraram no Brasil com o pe direito. Homens da mais 
alta virtude, do mais denodado esforgo, e da mais brilhante capacidade, 
langaram mao a vasta obra que o Brasil exigia. Os Nobirega, os As- 
pucueta, foram os padroes da agao da Companhia no primeiro seculo c 
meio de agao. 

Com relativa rapidez — consideradas as deficiencias de meios e a 
escassez dos apostolos — a expansao da ordem se fez com seguranga, 
principalmente onde chegavam as vias liquidas de comunicagao. Os 
mapas interessantes estampados por Serafim Leite, na sua preciosa obra 
(que felizmente se vai publicando com estimavel presteza), mostram co- 
mo dos centres primeiros e principais — Baia, Sao Vicente, Sao Luiz, — 
se irradiou a agao dos jesuitas (6). 

As populagoes correspondiam, ao menos nos tempos iniciais, ao 
esforgo dos padres, pois, que os solicitavam com empenho, tambem para 
as escolas, oferecendo-lhes todas as facilidades de acomodagao, afim de 
que seus filhos pudessem receber as luzes da igreja e do saber (6) . 

Foi por influencia dos inacianos que a coroa de Portugal colaborou 
direta, material e moralmente na obra da educagao dos colonos, ora sub- 
vencionando colegios, ora legislando para resolver problemas formulados 
pelo proprios padres, sempre dando-lhes a preferencia de orientagao nos 
negocios desta nnlureza, Foram destas medidas regias: em 1661 no- 
meava-se um cronista, convindo salientar que o fora por solicitagao da- 
qui pois, "declarou EL-REI que os procuradores dos "povos das capiti: 
nias do Estado do Brasil" Ih'o tinham pedido" (42); sabe-se que no 
comego do seculo dezoito a populagao reclamava ao rei contra as exi- 
gencias excessivas dos beneditinos para aceitarem alunos nos seus con- 
venlos e que documentos da mesma epoca se referem ao posto ou cargo 
de capitao de estudantes", chefes dos alunos externos dos colegios ina- 
cianos (44) . Lembremo-nos ate de que foram estes mesmos estudantes 
mobilizados os que, no comego do seculo XVIII, ofereceram resisten- 
cia por ocasiao das pilhagens de Duclerc e Duguay Trouin. no Rio de 
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Janeiro (33), o que induz a crer que o seu numero seria algo apre- 
ciavel. 

Das numerosas livrarias dos jesuitas, bibliotecas que se cncontra- 
vam em qualquer dos seus estabelecimentos, por mais modestos que fos- 
sem, sabemos hoje que nao eram constituidas somente de livros de latim, 
reza e teologia, mas de obras variadas que incluiam a geografia, a histo- 
ria, a polltica etc., ate "Arte de cosinhar" e "Arte de fazer vernizes" (6). 

Nem se diga que a educaqao destes padres era puramente literaria, 
como pretende fazer crer Gilbert© Freire (45); possuindo numerosas e 
grandes propriedades que produziam de tudo e eram mais ou menos au- 
tarquicas, formavam artifices, agricultores e ate soldados. 

Por onde andou e se fixou o colono, apareceu o inaciano, cuja ativi- 
dade tao variada se fez sempre com eficiencia superior ao que, de na- 
tural, se poderia esperar e exigir. Os seus estabelecimentos tinham cur- 
riculum extenso, longa seriagao de estudos, inteligente flexibilidade de 
organizagao e, sobretudo, especial e cuidadosa preparaijao para os seus 
homens. Nao podiam deixar de produzir os melhores frutos da epoca. 

Quanto a instrugao propriamente dita, os resultados do trabalho 
missionario nao podem passar despercebidos; o dos jesuitas, mais conhe- 
cidos pela melhor documentaqao e maior publicidade que tiveram, ou fi- 
zeram; e o de outras ordens religiosas tambem. A rude gente bandei- 
rante era, em geral, alfabetizada, pois, deles dizia Montoya, num rela- 
torio dirigido ao geral da Baia, em 1629: "Toda su vida dellos, desdc 
que salem de la escuela hasta su vejez. .(25) . Os bandeirantes co- 
megavam as suas atividades aos catorze anos e, apesar de mais afeitos 
a escopeta e ao arco do que a pena, escreviam cartas (24) e testamen- 
tos (30); do tempo da mineragao se conhecem memorias, atas e roteiros 
das suas incursoes e estabelecimentos (28). Durante as lutas contra os 
holandeses, os celebres guerrilheiros, individuos tambem rudes como os 
bandeirantes, mantinham correspondencia entre si (31); das revolugoes 
de Bequimao, Mascates, Emboabas, ficaram noticias escritas por homens 
que tomaram parte nelas. Alem destes indicios de alfabetizagao'comum, 
ficaram, daqueles primeiros seculos, inumeros documentos da literatura 
em prosa e verso, sobre assuntos mais variados, desde os futeis e louva- 
minheiros ate os trabalhos serios de ciencia e filosofia (6); desde os 
Bento Teixeira Pinto ate os Irmaos Gusmdes. Com mais tempo e pa- 
ciencia poder-se-iam multiplicar os exemplos como estes, tornados ao 
acaso, por todos os recantos do pais. E, enquanto duraram os colegios, 
casas e missoes, nao se alfabetizaram, nem receberam forma^ao conve- 
niente ao tempo, somente aqueles, cujas condigoes sociais ou economicas, 
dispensavam tais requisitos, como os escravos e a rale mestiga (46), estes 
mesmos com algumas excegoes. Se, nao raro, eram encontradigos adultos 
analfabetos e rudes, nao se deve inferir que o fossem por falta de meios 
de ensino ou que eles nao o tivessem recebido, mas porque o haviam es- 
quecido por desuso, como acontece hoje ainda, mau grado^s exigencias 
e cuidados bem maiores e extensos. Sabe-se, por exemplo, que na 
Suiga, os conscritos do service militar, precisam as vezes, ser realfabeti- 
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zados, por que esqueceram o aprendido na idade escolar, devido ao seu 
desuso noa labores do campo. 

Seria ocioso continuar a esmiugar a obra dos jesuitas. Basta-nos 
resumir os campos gerais das atividades arduas e verdadeiramente apos- 
tolicas em que se empenharam; a catcquese, o ensino, a moralizagao dos 
costumes, a assistencia social, a documentagao historica e cientifica, a 
colaboragao com as autoridades metropolitanas que, transitorias sempre, 
necessitavam das informagoes daqueles padres que eram os elementos 
mais estaveis da terra. E, a ser verdade, consoante as referencias dos 
historiadores atuais e dos cronistas daquele tempo, a conduta irregular 
de varies clerigos (de outras ordens, ou sem nenhuma que para aqui vie- 
ram antes), os jesuitas sobre os particulares beneficios feitos a terra, rea- 
lizaram. tambem, no pais, a propria regeneragao do romanismo catolico. 

A partir dos principios do setecentismo, os jesuitas, ou porque se 
tomaram passiveis dos mesmos defeitos das outras ordens mais velhas, 
ou porque a sua aqao foi se tornando anacronica, parece que perderam 
a libra antiga de sacerdocio e descambaram para os males que haveriam 
de causar-lhes a ruina (47) . Teriam sido motives profundos e exten- 
sos, mais de interesse da Historia Geral do que da nossa particular, os 
detcrminantes da situa?ao em que se encontrou a Companhia nas vespe- 
ras da sua queda e extimjao. Parece-nos, entretanto, razoavel conside- 
rar que o periodo de decadencia, sendo curto e rapido, nao anulou a obra 
secular que lograram realizar anteriormente. 

Mas, dir-se-a, e as falhas da formagao que o nosso povo sofreu? E 
a grande massa de incultos que constituiu a maioria, em todos bs nucleos 
do povoamento colonial, principalmente nas regioes do interior e mesmo 
nas cidades costeiras mais em evidencia? A primeira pergunta julga- 
mos respondida com a frase de Porto Seguro, posta no inicio deste tra- 
balho. A segunda, cremos satisfeita com o capitulo que, porisso mesmo, 
escrevemos dedicado a Historia da Educagao. 

Consideremos, antes de terminar esta parte da historia colonial, que 
se os jesuitas foram os principais, nao foram os unices nem os primeiros 
que colaboraram na formagao do nosso povo, Outras ordens religiosas 
tais como a dos franciscanos, beneditinos. carmelitas, etc., colaboraram 
tambem, sustentando, alias, uma contra as outras, uma disputa que nem 
sempre foi serena e crista. 

3 — A reforms de Pombal. Nao ha negar que a reforma do apa- 
relhamento pedagogico levada a efeito pelo Marques de Pombal, foi das 
mais adiantadas e notaveis do tempo. Mas, para podermos considera- 
la nos seus justos termos, precisamos conhecer o homem colocado na 
sua epoca. Parcce que o Marques esteve eqiiidistante das duas corren- 
tes opostas que se batiam na Europa de entao. A passagem que citamos 
a seguir, esclarece bem a referida posi^ao do despota portugues. Escre- 
ve D. Antonio da Costa (11): "Urn diplomata portugues, conversando 
em Paris comb general Laffayette, ouviu-lhe estas palavras: o Marques 
de Pombal foi o primeiro homem da sua epoca; pena e que fizesse recuar 
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tanto a liberdade. O mesmo diplomata, residindo, passados anos, na 
corte de Viena d'Austria, conversava com o prindpe de Metternich so- 
bre o assunto, quando este Ihe disse de repente: O Marques foi um dos ^ 
homens mais notaveis do seculo; so cometeu um erro, o de fazer adiantar g 
a liberdade." g 

De fato, a sua obra em Portugal nao chegou a satisfazer aos reno- g 
vadores e desagradou aos conservadores. Movimento brusco como foi, ^ 
nao podia deixar de afetar profundamente a marcha que o povo lusitano m 
vinha desenvolvendo desde dois seculos passados. Por isto, facilitou de -3 
um lado a formaqao dos tropegos reacionarios sabotagem, como diria- S 
mos hoje e de outro lado a exageragao dos revolucionarios (27). 3 
Acrescendo que o seu dominio foi demasiado curto para completar e fa- ' 
zer a consolidagao do piano, chegamos a conclusao de que a sua obra r?> 
exigiu longa espera para produzir os frutos. Realmente, os resultados p 
da reforma pombalina comegaram a aparecer, no campo da instrugao, so '■* 
nos fins do seculo dezoito e principios do dezenove, isto e, vinte e cinco 
anos mais tarde e, justamente, por que fora semeada numa terra e numa ET 
estagao improprias. 

Em suas linhas principais, a reforma se resumiu num arranco e ace- 
leragao para compensar o retardamento que o jesuitismo havia determi- 
nado nos anos da sua decadencia, diante dos amplos debates filosoficos, 
politicos e sociais que caracterizaram o seculo dezoito. Foi uma reorga- 
nizagao do curriculo, dando lugar mais amplo as ciencias e reajustando 
a parte humanista com a inclusao do grego e do hebraico; era o reflexo 
do movimento enciclopedista dispersado de Franqa, mas originario da 
Inglaterra, conforme o processo que expuzcmos na introdugao deste tra- 
balho; era, afinal de contas, a penetragao tardia dos frutos da Reforma 
em Portugal, entrando pelas portas das escolas e pela mao do despota. 
Tudo isto, abstraindo as complicagoes politicas que se estabeleceram nas 
relagoes de Pombal com os jesuitas. 

Para nos, por enquanto, interessa saber, primeiramente, que as ba- 
ses novas da Universidade de Coimbra formaram toda a geragao de co- 
lonos que deveriam, meio seculo apos, empreender o movimento da nossa 
independencia politica; secundariamente, interessa saber que o arranco 
inicial da reforma foi inteiramente desfavoravel as condigoes gerais das 
colonias que, muito menos do que a metropole, poderiam suportar um 
conjunto de medidas caras e que exigiam cousa ainda mais dificil de se 
obter — um grupo de intelectuais especialmente interessados na educa- 
gao, capazes e dispostos a leva-las a efeito. O extenso mal que o pom- 
balismo nos causou se deriva, principalmente, do fato de nao dispormos 
de elementos humanos em condigoes de desenvolver o piano nas suas 
verdadeiras diretrizes; e a metropole nao nos mandou estes elementos por 
que nao os possuia nem para atcnder a todas as suas necessidades, ao 
contrario do que aconteccra quando do advento da Companhia de Jesus. 
Em compensagao, levou-nos muitos dos valores aproveitaveis que, entao, 
la se formaram, voltando mais tarde a constituir o grupo dos paredros 
da nossa emancipagao. 



- 51 - 

A expulsao dos jesu'itas resultou, para estas colonias amcricanas 
um vacuo diflcil de ser preenchido imediatamente. As suas consequencias 
mais imediatas sao bastante conhecidas: as casas de ensino da Compa- 
nhia se fecharam; os indios das suas missoes se dispersaram tornando a 
vida selvagem; os poucos religiosos das outras ordens que tentaram co- 
Ihcr o que os inacianos deixavam sem dono, recuaram diante da impos- 
sibilidadc de carregar com meia duzia de individuos, o que vinha sendo 
arrastado, ja pesada e morosamente, por algumas dezenas. Foi o verda- 
deiro colapso. 

Nao se julgue entretanto que tudo se perdeu, pois, a seguir, lenta- 
mente, o que havia de legitimo e firme. retomou a sua marcha que cul- 
minou na fundaQao do celebre seminario de Olinda, estabelecido pelo 
bispo Azeredo Coutinho, justamente na passagem de um seculo para 
outro e cuja obra esta esperando a merecida divulgagao. Ja entao, a 
metropole, como que pressentindo o future, come^ou a tomar providen- 
cias em favor das colonias. 

Em 1772, estabelecia-se o "subsidio literario" cuja cobranga (ora 
muito descuidada, ora muito abusiva, e sempre muito irregular), era, to- 
davia, mais proveitosa do que a das taxas locais que o antecederam. 

Pires de Almeida, de cuja obra (44) sao as informagdes que vimos 
dando nesta parte, apresenta uma serie de documentos referentes as me- 
didas que foram sendo tomadas, desde o governo de Pombal, ate a vinda 
de D. Joao VI, a respeito dos problemas das escolas elementares, aulas 
de cirurgia, cursos de frances, praticas das profissoes de medico, farma- 
ceutico, parteiras, etc. 

Entretanto, verifica-se que a depressao geral do ensino, se nao foi 
grande e grave em qualidade, foi muito acentuada em quantidade. 

Uma informagao interessante, que encontramos no referido Pires de 
Almeida, e a que se refere a proibigao das tipografias. Parece que havia 
mesmo temor oficial 'por certos tipos de livros (e quando deixou de have- 
lo?), principalmente os dos revolucionarios franceses; devemos, porem, 
admitir tambem que a proibigao das impressoras coloniais se prendia, 
igualmente, as medidas de monopolio, pois, no Rio de Janeiro, houve li- 
vraria que importava obras impressas no reino e que eram vendidas por 
conta da coroa; e, sendo assim, ^ provavel que noutras cidades de recur- 
sos se fizesse um comercio semelhante. Por outro lado, se infere de Ro- 
cha Pombo (41), que o contrabando de livros proibidos era bastante 
conhecido, embora nao documentado, pois, as obras de Voltaire, Rous- 
seau e outros indesejaveis do tempo, andavam escondidas pelas biblio- 
tccas dos intelectuais. 

Em resume. 
As colonias lusitanas eram, como todas, agncolas e escravagistas. 

Suas necessidades de educagao se restringiam muito por isso c devido 
ainda ao conceit© geral em que a educagao das massas se encontrava. Os 
aristocratas e ricos burgueses. todavia, sentindo necessidade de se instrui- 
rcm (como, de fato, sentiam c se instruiam), achavam sempre os meios 
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de obter, no proprio pais, os fundamentos da cultura para, depois, ir 
desenvolve-la ou completa-la nas universidades europeias. 

Esta elite intelectual nunca deixou de produzir, na literatura com 
mais frequencia, mas, tambem no campo cientifico, o suficiente para pro- 
var a sua existencia, como se pode verificar em qualquer das historias da 
literatura brasileira. 

Quando veio a moda das sociedades de intelectuais, apesar da nossa 
forma?ao nao ter favorecido o espirito associative (48), tivemos algu- 
mas delas nos centres que, pela sua riqueza e importancia, permitiam 
agrupamentos desta natureza,' Como estas sociedades tendiam, natural- 
mentc, a sair dos limites permitidos pela coroa, zelosa na manutengao do 
seu dominio, a prccaridade delas era condigao natural. 

For outro lado, numa populagao catolico-romana e latina os senti- 
mentos religiosos estavara sempre presentes impelindo a cultura para os 
rumos mais contemplativos e literarios, rumos difcrentes mas nao inferio- 
res aos que tomou a dos paises protestantes, mais ativos e tecnicos (49). 

De qualquer forma, porem, podemos observar uma evolugao satis- 
fatoria da nossa cultura, dentro das bases de pais colonial, agricola, es- 
cravocrata e catolico, bases estas que eram necessariamente controladas 
pelo regime absolutista da Metropole. 

Oliveira Santos (46), estudando o fenomeno da instrugao no perio- 
do colonial, reune, com bastante felicidade, os dois grupos de fatores 
opostos. Um favoravel compreendendo: a) os jesuitas; b) os outros mis- 
sionaries; c) a necessidade de funcionarios; d) a administra^ao. Outro 
desfavoravel compreendendo: a) o,tipo do colono; b) a mesti^agem; c) o 
trabalho escravo; d) o meio fisico; e) as lutas com o estrangeiro; f) a 
demografia. Aos primeiros acrescentariamos a riqueza c a "densidade 
social"; aos segundos o espirito da epoca. 

Todas estas razoes e, principalmente. todos estcs fatos nos levam 
a discordar daqueles que afirmaram que vivemos duzentos anos embru- 
tecidos (50) e que e sombrio o capitulo da historia da nossa educagao 
colonial, ou que nao se pode fazer um estudo do nada (51), ou tantas 
outras afirmagoes deste tipo... 

Inielizmente, sao estas as ideias que se vem generalizando entre 
nos, prenogoes que importam em grande injustiga para os nossos ante- 
passados e notavel prejuizo para a verdade historica. Para isso basta 
consultar o depoimento de Luis dos Santos Vilhena (51 A), onde fatos 
e cstatisticas mostram que, apezar de todos os males, nos fins do Sec. 
XVIII, ensinava-se e aprendia-se mais ou menos extensamente em toda 
a colonia; com estc depoimento se verifica tambem que a expulsao dos 
jesuitas nao anulou inteiramente a tarefa do ensino. For isso, tudo e 
interessante rever os julgamentos feitos para estes "duzentos anos em- 
brutecidos". 

Assim, nao e precise tender a um otimismo "panglosdiano" para 
ver, em toda aquela nossa realidade passada, uma situagao perfeitamente 
conforme as mdoles, as epocas, aos lugares, as circunstancias e ^s con- 
digoes. 
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4 — Influencia da tcansmigragao no ensino. — Com a transmigra- 
^ao da Familia Real, alterou-se o aspecto e acelerou-se o ritmo dos fa- 
tes do nosso ensino. 

Durante a permanencia de D. Joao no Brasil, houve, como todos 
nds sabemos. um grande desenvolvimento do sistema escolar do pais. 
Alem das iniciativas oficiais orientadas pelos Condes de Linhares, da 
Barca e outros (32), verificaram-se, tambem, algumas medidas de ori- 
gem particular, dentre as quais se destaca o movimento dos comercian- 
tes do Rio de Janeiro em favor da transforma^ao das escolas ja creadas, 
em uma universidade, conforme um documento que supomos ainda ine- 
dito e existente no Arquivo Nacional, onde tivemos oportunidade de le- 
lo. A vinda da celebre missao artistica francesa a qual, diga-se de 
passagem, nao correspondeu a expectativa, porque nao encontrou am- 
biente favoravel, foi, apesar dos pesares, outro elemento que se juntou 
a propulsao do progresso cultural da epoca; tudo indica como as novas 
necessidades sociais exigiam uma instru^ao mais ampla a qual o aparelha- 
mcnto escolar se esfor^ava por corresponder, apresentando uma expan- 
sao verdadeiramente extraordinaria em rela^ao a antiga morosidade com 
que, nos tempos coloniais, as medidas desta natureza costumavam surgir. 

E nem so o ensino superior foi visado; o secundario tambem me- 
Ihorou bastante, embora em menor proporgao, com a abertura de varias 
"aulas" a moda do tempo; ate o ensino elementar entrou nas cogitagoes 
do momento, pois, Francisco Borja Gar^ao Stockier, homem ilustre, den- 
tre os que mais tarde colaboraram no "Patriota" (Jornal Literario, Po- 
Jitico, Mercantil, etc., do Rio de Janeiro, segundo informa Rodolfo 
Garcia (1)), chegou a planejar um sistema para a sua maior dissemina- 
gao. piano que, alias, como o de Martim Francisco, nao foi posto em 
execugao. 

E' oportuno lembrar aqui a improcedencia do lamento geral e co- 
mum, entre nos, a respeito da preocupagao de organizar um ensino'su- 
perior antes do elementar (51) c mesmo do secundario. Esta celeuma 
nao tem justifica?ao porque, em toda parte semprc foi assim. conforme 
escreveu Milton Rodrigues, cujas palavras sobre o assunto julgamos de 
nccessidade citar: 

"... E' comum ouvir-se a critica lan^ada contra nossos passados 
governos, por terem eles, sempre, se ocupado mais com as institui«;6es 
de ensino superior do que com as elementares; . . .essa foi a orientagao 
seguida por todos os paises civilizados; . . . e justamente na medida do 
desenvolvimento do seu ensino superior que tambem se desenvoK e a 
cultura de um povo e, o que mais e, o ensino superior e que constituc a 
condigao da existencia, nao digo, mas da pcrfei^ao dos demais graus. 
(52). 

Mas, de um modo geral, devemos concordar em que a aqao de D. 
Joao VI, ou melhor, de seus mcntores, despertando as forgas produti- 
vas, promovendo as bases da unidade politica c desenvolvendo as con- 
di^oes sociais do pais, como ja estudamos antes, nao poderia deixar de 
trazer grandes e novas exigencias para a escola, ficando assim expli- 
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cado o surto educacional como um simples aspecto conseqiiente e simul- 
tan,eamente, por forga, participante (12) de toda aquela agitagao que 
sacudiu o pais inteiro. Teria havido uma verdadeira mobilizagao da 
elite cultural, desde a nomeatjao de Cairu para "Diretor dos Estudos", 
ate a distribuigao dos homens de ciencia e letra pelas varias cadeiras que 
se iam fundando. Era chegado o momento dos nossos valores formados 
em Coimbra, pelos rumos da reforma Pombalina, aplicarem os seus talen- 
tos e cabedais nos problemas patrios. A enorme rela^ao dos brasileiros 
que entao apareceram nas mais diversas atividades intelectuais e assas 
animadora; mesmo os nacionais que nao haviam cursado Coimbra ou 
outra qualquer universidade europeia, nem ao menos conhecido outro 
pais que o do nascimento, tornaram-se reputados, admirados e foram 
aproveitados nos talentos que possuiam. Nas artes, por exemplo, sao 
dignos de mengao, entre eles, o conhecido Padre Jose Mauricio e o pouco 
falado Jose Leandro de Carvaiho, "pequeno Velasques do Brasil", de 
quem se conta que, durante os motins da abdicagao, foi obrigado a, com 
lagrimas nos olhos, cobrir de cola o retrato da famllia real que pintara na 
Igreja do Carmo (53). 

Outra contribui^ao memoravel desta epoca foi, por certo, a funda- 
(jao da Imprensa Regia que, alem dos periodicos que publicou, deu-nos 
edi?5es de obras que se tornaram celebres como, entre outras, a pomposa 
e longamente intitulada "Corografia Brasilica, ou Rela?ao historico-geo- 
grafica do Reino do Brasil", composta e dedicada a Sua Magestade Fi- 
delissima, por Hum Presbitero Secular do Gram Priorado do Crato" (1), 
e que nos conhecemos hoje com o nome singelo de "Corografia Bra- 
silica" de Aires do Casal. 

Mas, o que e importante e menos lembrado, e que nem so na Corte 
se fez sentir este frenesi de cultura. Em Sao Paulo, governado desde 
1814 pelo Conde de Palma, D. Francisco de Assis Mascarenhas, a ins- 
trugao foi tambem bastante movimentada. Deste governador, homem 
de longa experiencia e sabedoria, diz J. M. d'Oliveira que fez "um go- 
verno que se distingue dos outros" . . . e "deixou gratas e respeitosas 
recordagoes" (54). 

De fato, revendo no Arquivo do Estado, toda a correspondencia 
deste governador, em grande parte ainda inedita, encontramos as provas 
das afirma^oes do referido autor: os trabalhos de coloniza^ao de va- 
rios nucleos do interior; a liberdade dos indios planejada pelo Padre Ma- 
noel Ferraz; a divulga?ao das vacinas e, principalmente, as medidas de 
humaniza?ao e racionalizaqao do recrutamento para as guerras do sul — 
uma verdadeira praga para as populagoes da capitania — foram provi- 
dencias tomadas naquele periodo. 

Quanto as medidas do Conde de Palma no que concerne a instru- 
?5o, a referida correspondencia que vimos encerra copiosa informagao. 
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pois, de acordo com a legisla?ao da epoca, entre as atribui?6es do governa- 
dor estava a de Inspetor Geral dos Estudos , conforme aparece nos cabe- 
galhos das ordens que se publicaram para as determinagoes desta natu- 
reza. So num edital publicado, ou melhor, datado de 6 de Dezembro 
de 1816, punha ele em concurso (para candidatos que deviam se apre- 
sentar com atestados de boa indole" passados pelas Camaras e Paro- 
cos), vinte e duas cadeiras vagas de primeiras letras, com a remuneraijao 
de cinquenta mil reis e sessenta mil reis anuais cada uma (!), nas vilas 
de Lor,'1 (Lorena?), Sao Vicente, Itanhaem, libatuba, Jacarei, Pinda- 
monhangaba, Sao Jose, Sao Luiz, Cunha, Bragan^a e Vila Bela, todas 
da comarca de Sao Paulo; mais Cananeia, Guaratuba, Lages, Castro, 
Antonina e Vila do Principe, todas da comarca de Paranagua; mais Mogl 
Mirim, Porto Feliz, Itapetininga, Itapeva e Apiai, todas na comarca de 
Itu. Eram, portanto, onze na comarca de Sao Paulo, seis na de Para- 
nagua e cinco na de Itu. 

Outros editais providenciam quanto a substitui^ao de professores 
faltosos ou ausentes; outros sobre a destitui?ao de um tal Manoel Lo- 
pes Sa, professor em Parnaiba, acusado de crime; outro, aceitando a 
oferta do Pe. Antonio Romualdo Freire de Vasconcelos para lecionar, 
substituindo, gratuitamente, a cadeira de Retorica e Poetica, na Capital; 
outros concedendo licemjas e ate um que se refere a uma mulher candi- 
data a "educadora supra-numeraria" (55). 

Tantas e tao variadas foram as providencias de D. Francisco a res- 
peito da instnujao publica na Capitania (e de notar-se que sao medidas, 
em sua maior pane, relativas ao ensino primario), que, por nao termos 
ainda tornado conliecimento dos papeis do Arquivo Nacional, levantamos 
a hipotese de que a "Memoria" de Martim Francisco fora escrita por so- 
licitagao do Conde, ou pelo menos por influencia de suas atividades neste 
particular. Veremos, mais adiante, que tais hipoteses nao sao de todo 
infundadas. 

Nao tivemos elementos para verificar o que se teria passado nas 
outras capitanias, pela mesma epoca, a respeito do ensino; para isto seria 
necessario uma busca muito mais demorada, dispersa e custosa. Cre- 
mos, porem, admissivel a suposigao de que os demais governadores nao 
teriam ficado inativos como nao ficou o de Sao Paulo, diante de tao 
generalizada aqao do governo central, que eles, certamente, sentiriam 
nccessidade de imitar na medida de sua al^ada e forgas . Alias, as pro- 
videncias do citado edital, foram tomadas por determinagao vinda da 
cdrte, conforme se pode verificar do seu texto que transcrevemos no 
Apendice deste trabalho. 





CAPtTULO IV 

ORtGENS E CREDENCIAIS DE MARTIM FRANCISCO 

1 — A vila de Santos. — A povoa^ao de Santos, originou-se de 
uma aquisigao feita por Braz Cubas, em 1543, a Pascoal Fernandes e 
Domingos Pires, primeiros povoadores da regiao. Aquele fidalgo por- 
tugues, prevendo as dificuldades crescentes da navegagao para o porto 
antcriormente estabelecido naquelas proximidades, desbravou o local ad- 
quirido e fundou, junto do chamado "outeirinho de Santa Catarina" o 
Hospital da Misericordia e o novo ancoradouro que estava fadado a em- 
panar a Vila de S. Vicente, celula mater da civilizagao brasilcira. 

Se o novo ancoradouro foi decisive para o future da povoagao, a 
Misericordia deve ter sido decisiva para o desenvolvimento inicial, pois, 
sendo ela destinada, como as outras misericordias da epoca, nao so para 
o tratamento dos doentcs, mas tambem para o amparo dos pobres c 
peregrinos, atrairia naturalmente todos os que, na visinhanga, necessi- 
tassem do que chamamos hoje Assistencia Social, Alias, isto que Al- 
berto Sousa (56) nao compreendeu bem da informa^ao de Galanti (31), 
esta amplamente explicado na obra monumental de Damiao Peres e 
Eleuterio Cerdeira (57), conforme referimos acima. 

Atraves das inumeras vicissitudes a que os portos coloniais daquele 
tempo estavam sujeitos, a povoagao vingou. Porta de accsso a regiao 
bandeirante, principalmente depois que o caminho da serra deixou de 
obrigar a percorre-lo "de gatinhas", a vila foi muito frequentada pelos 
que iam e vinham do planalto para o literal, em miss5es particulares, reli- 
giosas ou administrativas. 

No seculo dezoito, fortunas respeitaveis ja se haviam acumulado na 
cidade e seus possuidores metiam-se em negocios de grande vulto e risco 
como, por exemplo, a incorporagao de companhia de transporte mari- 
timo (56). 

Nos fins do seculo, a sua exporta^ao e importagao favoreciam toda 
a zona do interior e se faziam pelas comunicaqoes maritimas com os por- 
tos das colonias e de Portugal. Em 1798. recebendo generos de primeira 
necessidadc e artigos manufaturados, expedindo cafe, azeite de baleia, 
borracha e outras mercadorias, fez o porto de Santos um movimento de 
cento e trinta e tres embarcaqoes, entradas e saidas, procedentes da ca- 
botagem em sua raaioria, mas alguns tambem de Portugal. Assim, o rumo 



da vida santista para o comercio favorcceu a forma?ao de uma classe 
burguesa, pacifica, disciplinada e operosa, (pleonasmo?), de cujo seio 
sairiam tantos homens notaveis pelo talento e pelos servigos prestados 
a nacionalidade nascente. 

A populagao de Santos teve muito poiico desenvolvimento, pois, no 
ultimo quartel do setecentismo ainda nao ultrapassava as casas dos 
3000-3300. No quadro que Alberto Sousa apresenta (no sen "Os An- 
dradas", donde vimos tirando a maioria destas informagoes), registra-se 
uma mortalidade geralmente maior do que a natalidadc. Isto nao basta, 
porem, para explicar o estacionamento'de um nucleo que representou 
papel tao importante na economia da regiao. Por outro lado, vamos 
encontrar uma proporgao enorme de escravos (mais de 40%), numa po- 
pulagao de atividades principalmente comerciais. 

A vida social de Santos, parece pelo que informa a nossa fonte, foi 
menos fechada do que nos outros lugares do tempo. Houve uma ocasiao 
em que os "almofadinhas" puzeram em polvorosa pais, maridos, noivos 
e irmaos, tal a insistencia com que assediavam o belo sexo que, e ai esta 
o interessante, nao deixava de corresponder; foram solicitadas medidas 
oficiais contra a ameaga daqueles perturbadores e, dadas as providencias 
que nao se fizeram esperar acabaram-se os abusos dos atrevidos. 

Outra informagao de Alberto Sousa, que merece destaque e a se- 
guinte: 

"Quando algum dos filhos atingia a idade de aprender a ler, MI- 
NISTRAVA-LHE DEDICADAMENTE A MAE AS PRIMEIRAS 
LIQOES ABECEDARIAS, ate chegar o tempo de manda-lo ao estudo 
de gramatica com o professor pecuniario — QUE, ASSIM, CHAMA- 
VAM AO MESTRE PARTICULAR, EM OPOSigAO AO MES- 
TRE RfiGIO QUE ERA GRATUITO. A falta de pedagogos, os cai- 
xeiros dos pais desempenhavam, rude e imperfeitamente essa fungao" 
(os grifos sao nossos). 

Apesar de indicarem essas informagoes que havia letras entre as 
maes de farmlia, que havia interesse e esforgo para a alfabetizagao dos 
filhos, que, a falta de outros meios, os proprios caixeiros cxerciam a'fun- 
gao de mestres, e que, afinal, como referimos antes, os aristocratas e bur- 
gueses achavam sempre meios de instruir os filhos (porque tinham inte- 
resse e necessidade), apesar de tudo isto, continua o mesmo Alberto 
Sou«a, logo a seguir: 

"Era tal o atrazo reinante na Capitania, a estc respeito que. D. 
Luiz Antonio, em 1768, precisando de alguns amanuenses para a Secre- 
taria do Governo, nao achou "quem tivesse letra, e que ao menos, por 
remedio" pudesse desempenhar aquelas fungoes. Por semelhante motivo, 
nomeou ele ato continue, um mestre de meninos, cujos alunos revelaram 
em pouco tempo grande adeantamento." 

Ora, uma ou outra observagao e falha ou parcial, Parece-nos, en- 
tretanto, que a verdadeira razao destes contrastes esta no seguintc: 
quando se tratava de preencher "carguinho" mal remunerado, dificilimo 
se tornava encontrar quem o quizesse, pois, qualquer individuo, de al- 
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gumas letras, poderia ganhar melhor em outras ocupaqoes; e os indivi- 
duos que aceitariam qualquer fungao, estes sim. por serem desqualifica- 
dos, nao tinham r.enhuma instru^ao. E nao foi sempre costume dos go- 
vernos pagarem nababescamente os altos cargos e mesquinhamente os 
pequenos? E as grandes companhias modernas nao tem seguido, sem- 
pre, mais ou menos a mesma politica? Embora a historia nao cogite do 
presente, quasi nao resistimos a tenta^ao de comparar o que se passava 
naquela epoca com o que sucede hoje, trazendo, alias, as mesmas conse- 
quencias: falta de habilitados. 

De qualquer forma, porem, a popula^ao de Santos teria sido previ- 
legiada em virtude da sua propria condigao de porto que Ihe fornecia 
contactos mais freqiientes com outros lugares do pais e do estrangeiro e 
uma vida mais ativa e variada, passivel de mais ampla ilustragao. Ain- 
da na epoca de depressao geral que a Capitania atravessou, a terra de 
Braz Cubas se manteve em condi?5es menos precarias e tudo isto deve 
ter contribuido para que fosse um centro melhor de cultura do que os 
demais da regiao. 

Sabendo-se. finalmente, quanto o ambiente social favorece a forma- 
qao dos homens, podemos atribuir a este elemento parte das razoes que 
permitiram a preparagao de tantos grandes santistas, saidos quasi to- 
dos dentre os aristocratas ou da alta burguesia local da epoca. 

2 — A familia dos Andradas. — Embora sejamos de opiniao que 
os homens devem ser julgados menos pelo tronco de que descendem, do 
que pelas suas qualidades e a<joes pessoais, buscaremos as origens mais 
remotas e aristocraticas dos nossos Andradas. 

Informa Marina de Andrada, uma da eruditas descendentes atuais 
desta familia famosa (58): 

"Su scna verde cerrada. 
"A quien su banda dorada 
"El Rey com tres villas dio 
"Quien la victoria gano? 
"Dom Fernan Perez de Andrada". 

"Assim era cantada a tradigao da velha linhagem dos Andradas, 
Senhores em Galiza, das vilas de Ferrol, Puentedeume, Vilalva e do 
forte castelo de Andrada. localizado nas agrestes montanhas galegas. 
Era seu senhor e, Chcfe da Familia, no seculo XIII. Nuno Freire de 
Andrada, Comendador de La Barra na Ordem de Sao Tiago, de quern 
descendem os Andradas de Castela atualmente representados pelo Du- 
que de Alba e os Andradas de Portugal, originarios de Nuno Freire, 
no seculo XIV que se localizaram em Canavezes, espalhando-se pelo 
Reino Portugues. onde foram titulares entre os mais ilustres." 

O ja referido Alberto Sousa informa ainda que: "Era uma fami- 
lia oriunda da mais clara linhagem portuguesa, ramo tradicional dos an- 
tigos Condes de Bobadela e dos Senhores d'Entre-Homem e Cavado, na 
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Provincia do Minho, outrora Condes de Amares e Marqueses de Mon- 
tebelo". 

O primeiro homem deste tronco fidalgo a quem o Brasil ficou de- 
vendo alguma cousa, foi um ilustre, riquissimo e refinado artista do se- 
culo XVI. em cuja pedra tumular existente no museu do Carmo em 
Lisboa esta escrito: "Fernao Dalvarez Dandrade do Concelho del-rei 
Dom Joao III.0 decede per linha direita da nobre geragao dos codes Da- 
drade de Galiza. . (42). Trata-se do donatario que se associou a 
Joao de Barros e Aires da Cunha, para as explora?5es das capitanias do 
norte, organizando aquela expedigao que alarmou a corte de Espanha e 
foi das mais infelizes que a nossa historia da colonizagao registra (41). 

Nao foi, entretanto, este o que plantou na America a semente dos 
Andradas, mas um outro "Jose Ribeiro de Andrada, avo paterno dos 
nossos grandes patricios, nascido em 1678 na freguesia de Sao Marti- 
nho, da Vila de Cabeceira de 'Basto, Comarca de Guimaraes, Arcebis- 
pado de Braga e Provincia do Minho, em Portugal. O sobrenome de 
Ribeiro provinha-lhe de seu pai, Caspar Ribeiro e b de Andrada de sua 
mae, D. Felipa de Andrada Machado" — conforme nos ensina ainda 
Alberto Sousa e donde se conclue que aristocrata foi o ramo feminino 
das origens. 

Jose Ribeiro de Andrada devia ser homem de boas rela?oes desde 
que chegou a colonia, pois ocupou importantes funqoes publicas as quais 
desempenhou "com boa satisfa^ao, intelligencia e limpeza de maos". O 
seu casamento em 1704 com a santista D. Ana Borges dos Reis, consti- 
tue outra prova das suas boas relagdes; a familia da noiva vivia em re- 
lativa prosperidade e os nubentes tiveram entre seus padrinhos, D. Ma- 
ria Alvares, mae dos ilustres Bartolomeu e Alexandre de Gusmao, gente 
afidalgada, constituindo a alta roda da sociedade santista da epoca. 

Do casal — portugues e santista — nasceram cinco filhos chamando- 
se Jose Bonifacio o prhnogenito e Bonifacio Jose o cagula. Os outros ir- 
maos foram Tobias, Ana Maria, Joao Floriano, todos sobrenomeando-se 
Ribeiro de Andrada. 

Bonifacio Jose Ribeiro de Andrada veio a casar-se, em 1758, com 
D. Maria Barbara da Silva, filha de Rosa Viterbo da Silva e Gongalo 
Fernandes Souto. Como o marido, D. Maria Barbara era filha de pai 
portugues e mae santista. "Era D. Maria Barbara uma senhora primo- 
rosamente dotada de virtudes insignes. Companheira carinhosa e inteli- 
gente. . . muito contribuiu para a esplendida educagao que tiveram todos 
os filhos do casal; e os pendores de sua alma bondosa e bemfazeja nao 
se manifestavam exclusivamente dentro do lar. . . Por isso Ihe deu o 
povo de Santos reconhecido o expressive cognome de Mae da pobre- 
za" (56). Sua familia era tambem de categoria, pois, varies parentes 
seus ocupavam posigao de destaque e cargos rendosos. 

Por sua vez, Bonifacio Jose, "alem das rendas que auferia de va- 
ries cargos publicos. . . dedicava-se a exploragao de diferentes generos 
de comercio, cujos lucres, adicionados aquelas rendas, Ihe permitiam, nao 
somente viver em grande abastanga. . . " como tambem constituir um pa- 
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trimonio que vcio a ser, em 1756, a segunda fortuna da piaqa, calcu- 
lada em oito contos de reis, ou sejam, mais ou menos, trezentos mil cru- 
zeiros em valor atual. 

Do casal Bonifacio Jose — Maria Barbara, nasceram dcz filhos. Fo- 
ram os seguintes, pela ordem cronologica; 

1.° — Patricio Manuel, 
2.° — Jose Bonifacio, 
3.° — Maria Flora, 
4.° — Barbara Joaquina, 
5.° — Ana Marcelina, 
6.° — Bonifacio Jose 
7.° — Antonio Carlos, 
8.° ,— Martim Francisco, 
9.° — Ursula c 
10.° — Francisco Eugenio. 

A filha Orsula, incluida entre os irmaos por Alberto Sousa, nao vcm 
confirmada pelo estudo posterior de Marina de Andrada que, alias, nem 
Ihe faz referencia na lista dos descendentes do casal (58). A trindade 
celebre dos Andradas constituiu-se, pois, do segundo, setimo e oitavo 
filhos do prolifero casal; os demais viveram na obscuridade, ou refletiram 
apenas alguma luz proveniente dos tres. 

3 — Os tres grandes Andradas. — Filhos de uma familia de am- 
plos recursos e grande projegao social; nascidos e criados numa cidade 
porto, onde os contactos eram variados; tendo uma progenitora zelosa 
pela sua formagao; e, sobretudo, qualidades pessoais passiveis de extenso 
aproveitamento, os tres grandes Andradas nao poderiam ter deixado de 
ser o que foram: cultos, capazes, influentes e realizadores. 

Jose Bonifacio, nascido em 1760, fez seus primeiros estudos em San- 
tos mesmo, sob "as vistas interessadas de seu pai e, aos catorze anos, 
passou para Sao Paulo onde realizou preparatories com Frei Manuel da 
Ressurreigao que se esforgou para atra'i-lo ao sacerdocio, nao o conse- 
guindo, devido ao fato de ja se haver encaminhado para a carreira ecle- 
siastica o primogenito da familia — Patricio Manuel. Em 1783 seguiu 
para Lisboa e de la para Coimbra afim de cursar a Universidade, onde, 
depois de brilhar como estudante, colou grau em filosofia e direito. 

Sua formatura coincidiu com a volta para Portugal, do notavel cien- 
tista e mecenas Conde de Lafoes (56) que, sabendo das possibilidades 
do recem-formado brasileiro, tomou-o sob sua protegao e fe-lo ingres- 
sar para a Academia de Ciencias de Lisboa. Foi gragas a este protetor 
que Jose Bonifacio empreendeu as grandes viagens por todo o continen- 
te europeu, frequentando as mais celebres aulas das universidades da 
epoca e reunindo um vasto cabedal que Ihe proporcionou a aureola de 
cientista. De volta da sua "tournee" de estudos, recebeu, por decreto. 
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o t'ltulo de doutor, que Ihe foi conferido especialmcnte para permitir-lhe 
o ingresso na catedra da ^niversidade de Coimbra. Alias, os trabalhos 
publicados e outras provas de aproveitamento que o santista havia dado 
durante os anos de estudos grangearam-lhe a fama que fez jus aquelas 
concessoes reais. E se e verdade que a protegao de que gosou teria tido 
alguma influencia, ou, mesmo, muita influencia, isto nao Ihe tira o merito, 
podendo, apenas, ser motivo do apressamento e maior brilho da carreira 
que o destino Ihe havia reservado, 

Quando voltou ao Brasil, em 1819, sua fama estava ja, de ha muito, 
consolidada pois, embora tenha tido a iniciativa do regresso, o motivo 
decisive foi o chamado de D. Joao VI que Ihe reservava uma pasta no 
seu governo. Sabe-se que Jose Bonifacio se recusou a aceita-la, retiran- 
do-se para sua terra natal, onde queria "viver e morrer como simples ro- 
ceiro". Esta desculpa nao parece sincera, pois logo no ano seguinte, 
saia ele com o irmao numa viagem de pesquisa absolutamente inadequa- 
da para quem desejava acabar seus "dias de jaleco e bombachas" (56); 
referimo-nos a expedi^ao cientifica mineralogica pelo interior da capi- 
tania. 

Depois, ,.. vieram os acontecimentos politicos que despertaram ta- 
manha aten^ao de todo o pals pela sua pessoa, fazendo-o alvo das mais ine- 
quivocas manifestagoes de aplauso e admiragao e (coisas da politica) das 
mais terriveis acusagoes. De uma parte, provocando no future o respeito 
de um Barao do Rio Branco que o indicou como o brasileiro digno de 
figurar no Panteon das Americas, ao lado de Washington, Bolivar e 
outros (59); de outra parte provocando a fiiria iconoclasta de um Assis 
Cintra que o considera "um politico caviloso, violent©, cruel, maquiave- 
lico." (60). 

Antonio Carlos segue as pegadas do irmao mais velho ate a forma- 
tura em Coimbra que ele obteve com brilho imenso, mas com menos 
chance, pois enquanto Bonifacio continuou o curso de Coimbra com a 
notavel peregrinagao cientifica pelas universidades europeias, Antonio 
Carlos ficava, apos a formatura, mais ou menos desocupado, a espera, 
provavelmente, de uma oportunidade igual a do irmao. De suas ativi- 
dades no reino, por este tempo, ficaram umas tradugoes que fez de li- 
vros cientificos e politicos ingleses (61). Em 1800 ele estava ainda em 
Portugal e no mesmo ano deve ter voltado para a patria. Exerceu, desde 
entao cargos de magistratura em Santos e S. Paulo, onde manteve uma 
luta com o governador Franca e Horta, luta em que ressalta a protegao 
que gosava proveniente do prestigio de Bonifacio no Reino. Depois, foi 
para Pernambuco, onde esteve implicado no movimento de 1817, mas 
conseguiu libertar-se ileso, talvez, ainda, por forga dos bons oficios, ja 
agora dos dois irrnaos. Em seguida. . . tambem os sucessos politicos o 
arrastaram e fizeram-no objeto das mesmas benevolencias e malevolencias 
da opiniao publica do tempo e da historia. 

4 — Martim Francisco. — Martim Francisco Ribeiro d'Andrada 
Machado, como ele proprio se assinava, em vez de "de Andrada", como 
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usaram Jose Bonifacio e Antonio Carlos, teria nascido a 19 de Junho de 
1775. 

Como aconteceu com seus irmaos, Martim Francisco recebeu a sua 
instru?ao elementar "sob as vistas de seu pai". Quem teria sido o 
seu primeiro professor? Algum, mestre regio? Algum "pecuniario"? Al- 
gum caixeiro sabichao de Bonifacio Jose? Ou fora a zelosa D. Maria 
Barbara? Ninguem o sabe ainda. E' certo, todavia, que Frei Manuel 
da Ressurreigao, o mestre preparador de Jose Bonifacio e Antonio Car- 
los foi-o, igualmente, de Martim Francisco, dando-lhe os necessaries 
conhecimentos de filosofia, retorica, logica, moral e lingua francesa, para 
o ingresso na Universidade de Coimbra. Tambem com Martim, o sabio 
Frei nao deixou de tentar, mas outra, vez sem exito, a conquista de mais 
um Andrada para o sacerdocio. 

Ainda nesta fase da vida de Martim Francisco, faltam as datas 
e sobram as confusoes. Informa o erudito Alberto Sousa que nada se 
sabe a respeito da partida do nosso homem para Portugal, nem quanto 
a sua matncula e curso em Coimbra, mas que "em 1808, ja tinha con- 
quistado o diploma de Bacharel em Matematica pela respectiva Univer- 
sidade; e neste mesmo ano o Governo Portugues o nomeava para, em 
companhia de Jose Bonifacio e do Tenente General Napion empreende- 
rem (?), uma viagem de exploragao minerografica pela Provincia da 
Estremadura ate Coimbra, sendo ele escolhido, por designagao de seus 
companheiros para descrever e redigir os trabalhos da comissao, a me- 
dida que esta se fosse realizando". Ha mesmo noticia dada pelo Barao 
Homem de Melo, a respeito da leitura deste relatorio na Academia Real 
de Ciencia de Lisboa, do que, alias, Alberto Sousa duvida, porque nao 
encontrou nenhum documento confirmador da informa^ao. 

A data de 1808 e evidentemente errada: ou por um lapso de Al- 
berto de Sousa ou, mais provavelmente, por um erro de impressao, por- 
quanto nos "Apontamentos Genealogicos" de Jose Bonifacio (62), apa- 
rece 1800, que deve ser o certo. E' que, desde 1800 ou 1801, Martim 
Francisco era "Inspector das Minas e Matas" na Capitania de Sao 
Paulo e aqui se encontrr.va em 1802, tendo levado a efeito pesquisas de 
natureza identica na regiao que vai de S. Paulo a Sorocaba, em 1803, 
e pelo literal ate Curitiba, em 1804. ou 1805. No volume indice da Re- 
vista do Institute Historico Brasileiro encontramos a data de 1808 para 
a segunda viagem, enquanto o volume da mesma revista que traz o re- 
latorio aponta 1802 fazendo coincidirem as jornadas da primeira com 
as da segunda excursao. De todas estas datas confundidas em va- 
rias publicaqoes, poderiamos aceitar as seguintes, partindo da nomeaqao 
para Inspetor cm 4 de abril de 1800 (1), ou 18 de arpsto de 1801 
(56): 

a) — Partida para Lisboa. depois de 1790; 
b) — Conclusao do Curso de Coimbra, antes de 1800; 
c) — Volta para o Brasil, em 1802; 
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d) — Primeira viagem ate Sorocaba, em 1803: 
e) — Segunda viagem ate Curitiba, em 1804 e 1805; 

todas dependendo de confirmagao por documentos mais claramente da- 
tados e certos. 

No cargo de Inspetor das Minas e Matas, Martim Francisco ainda 
se encontrava no tempo da governanga do Conde de Palma, apesar de 
todos os casos quc creou com a sua austeridade, competencia e zelo que 
tocavam as raias da rabujice; dentre eles ficou celebre a sua contenda 
com Varnhagem, nas minas do Ipanema, contenda que, alias, resultou uma 
certa indisposigao da parte do historiador Visconde de Porto Seguro 
(filho daquele Varnhagem, engenheiro de minas), para com a familia 
dos grandes Santistas. 

Dentre os aspectos da cultura do velho Andrada, cumpre destacar 
o seu conhecimento de filosofia pois, conforme refere Afonso Taunay, 
no principio do seculo dezenove, Martim Francisco ensinava em Sao 
Paulo, "com lucidas liqoes" as doutrinas de Emmanuel Kant (63). Alem 
disso, pela mesma epoca, requeria ele (64), uma licenga para abrir na ca- 
pital da capitania, "aulas" de matematica. Por outro lado, os "Diarios" 
das viagens que ele escreveu constituem, por si sos, documentos convin- 
centes da sua capacidade de observagao, da sua tendencia para fprmular 
e resolver problemas de natureza social, tendo mesmo, o da segunda ex- 
pedigao que fez pela capitania, merecido de Silvio Romero, incontestavel- 
mente um dos criticos mais severos da nossa literatura, as palavras se- 
guintes: 

"fiste interessante escrito, alem de seu Valor cientifico, e de GRAN- 
DE MERECIMENTO (o grifo e nosso), como documento etnologico- 
social, e amostra do estilo e do espirito caustico de Martim Francisco. 

"O autor descreve com toda a independencia de apreciapao as po- 
pulaqoes de certas zonas de sua provincia, e, dest'arte, seu diario e um 
espelho fiel de certa porpao do povo brasileiro em principios do seculo 
dezenove. 

"E' escrito que deve ser lido em sua integra" (65). 
Assim, as credenciais de Martim Francisco, para a apresentagao de 

um piano de reforma pedagogica, eram bastante respeitaveis; possuia ele 
o conhecimento da filosofia mais moderna na epoca e capaz de orienta-lo 
quanto aos fins da educapao; era senhor de um espirito de observagao 
agudo, justo e imparcial no trato dos problemas que enfrentava; tinha uma 
experiencia vasta, feita "in loco", quanto as condi^oes gerais da popu- 
lagao a que pretendia servir com a aplicaqao do piano; tinha ainda al- 
guma experiencia escolar como professor e muita como discipulo; e, final- 
mente, possuia uma ampla cultura geral feita nos bancos escolares e nas 
viagens diversas que empreendeu dentro e fora de pais, pelas regioes 
mais diferentes. 

O parecer que a "Memoria" mereceu de Luiz J. C. Melo, refere-se 
rcspeitoso a sua cultura geral e a "Relagao das suas obras publicada por 
Remigio Belido (61) da bem a impressao do polimorfismo da cultura 
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que o nosso Andrada possuia: sao trabalhos de ciencias fisicas e natu- 
rals. politica, economia, estatistica etc.. Alias esta faltando na referida 
"Relagao" pelo mcnos as duas "Memorias" que escreveu sobre a instru- 
?ao e as aguas termais de Ouro Fino. 

Depois da volta de Jose Bonifacio, sucedeu a Martim Francisco o 
mesmo que ja acontecera a Antonio Carlos: foi arrastado pelos aconteci- 
mentos politicos e, fazendo parte integrante e inseparavel da famosa 
"Trindade", tornou-se alvo das mesmas acusagoes e elogios que Ihes em- 
panaram as outias qualidades e realizagoes. E' de notar-se, porem, que 
neste momento do regresso de Jose Bonifacio, em 1819, o seu valor ja 
estava comprovado. 

Quanto a personalidade de Martim Francisco nao podemos deixar 
de referir que, na maioria das opinioes, ainda nas mais adversas a "Trin- 
dade", os julgamentos sobre ele foram menos duros do que os endere- 
gados aos outros irmaos. Cremos que o mais severe dos que trataram 
da personalidade deste Andrada, foi Tobias Monteiro (23) que Ihe 
acrescenta a pecha de cruel e sanguinario. Mas a opiniao menos apai- 
xonada seria a dos nao politicos e destes cremos que pela sua severidade, 
nenhum estaria em melhores condiqoes do que o ja citado Silvio Romero. 
Na mesma parte em que trata da literatura dos "diarios" escritos pelo 
velho Andrada, diz o refcrido critico quanto a sua personalidade: 

"Martim Francisco e um tfieio termo entre os seus dois irmaos. Nem 
tao ilustre sabio como Jose Bonifacio, nem tao notavel orador como An- 
tonio Carlos. 

"Era mais calmo, mais equilibrado, mais integro." 
"Em Martim Francisco ha a distinguir entre o politico Ne o homem 

de letra e ciencia. 

"Como orador, Martim era mais calmo e mais correto do que seu 
irmao; nao Ihe tinha as audacias e impetuosidades: por isso nao era tao 
temido e tao admirado. Em compensa^ao era mais sensato" (65). 

O Visconde de Porto Seguro, cujas simpatias pelos Andradas, como 
ja sabemos, nao eram grandes, referindo-se a Martim, no celebre caso 
das Minas, chama-o, apesar de tudo, tambem, integro(l). 

Assim, de um modo geral, pode-se dizer que Martim Francisco foi. 
dos tres irmaos o menos visado, porque, realmente, nao tinha defeitos 
altamente dosados, compensando deste modo, como disse Silvio Romero, 
o brilho e proje<jao que Jose Bonifacio e Antonio Carlos tiveram. — 

o 





CAPITULO V 

HIST6RICO DA "MEM6RIA" 

1 — Porque Martim Francisco escreueu a "Memoria". — Mar- 
tim Francisco, exercendo o cargo de Inspetor Geral das Minas e Matas 
da Capitania de S. Paulo (e nao Diretor, ou Superintendente, como 
se le alhures), para que fora nomeado por Carta Regia de 17 de agosto 
de 1801 (56), ou de 4 de abril de 1800 (1), tinha entre as suas atri- 
bui^oes.^a fiscalizagao dos trabalhos das minas do Ipanema, antiga Ara- 
goiaba. 

Em 1810, com a chegada de Frederico Varnhagem que, como mine- 
ralogista, fora incumbido de planejar o desenvolvimento da referida mi- 
na, foi constituida, por proposta do mesmo Varnhagem, uma sociedade 
anonima para financiar a fabrica que passou a chamar-se "Fabrica Real 
de S. Joao do Ipanema" e cuja administragao ficou confiada a uma 
Junta de que fizeram parte, entre outros, o novo mineralogista e Mar- 
tim Francisco. 

Por motives de service, ou questoes pessoais, por Carta Regia de 
26 de abril de 1813, obtinha Martim Francisco demissao de suas fun- 
goes nos "Empregos" da fabrica, embora continuasse com as fungoes de 
Inspetor Geral das Minas e Matas. 

Mas como o Principe, concedendo-lhe a demissao, Ihe conservasse, 
entretanto, os titulos e honorarios, dirigiu-lhe Martim Francisco o se- 
guinte requerimento que encontramos inedito no Arquivo Nacional (66) 
e que constitue uma pega eloquente da ja proverbial inteireza do honrado 
santista; 

"Senhor 
"Diz o Coronel Martim Francisco Ribeiro d'Andrada 

Machado, Inspetor Geral das Minas e Matas da Capitania de 
S. Paulo, que havendo V.A.R. por Carta Regia de 26 de 
Abril de 1813 conservado ao Suplicante o titulo e honorarios 
que vencia, nao obstante a demissao, que por suplica sua Ihe 
dera dos Empregos que ocupava na Fabrica Real de Sao 
Joao do Ipanema. desde entao o Suplicante, profundamente 
reconhecido a um favor de tao subido quilate, e ao mesmo 
passo seguro de sua probidade e zeloso da sua honra, julgou, 
que nao podia receber esta Graga dignamente e com justiga, 
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sem servir a V.A.R. com duplicado esforgo, e, porisso nao 
cansou dc rogar-lhe, que o empregasse com mais efetividade. 
O Suplicante acha-se com forgas e atividade para o Real Ser- 
vigo, e julga ter verificado esta verdade no decurso de ca- 
torze anos, que serve; outrossim, estribado na honra e ser- 
vi?os de seus maiores, nos conhecimcntos adquiridos no es- 
tudo das diversas ciencias em que e formado e na inteireza 
com que ate o presente tem satisfeito suas obriga^oes publi- 
cas, so ambiciona bem merecer de V.A.R., e porisso hoje 
novamente recorre e 

P. a Vossa Altesa Real, se digne, para justi- 
ficar a alta merce que Ihe fez, e realizar nele a 
possibilidade de aceita-la sem desdouro, nomea- 
lo ou para Diretor dos Estudos da Capitania de 
S. Paulo, ou para um governo secundario ou 
para qualquer outro Emprego que seja compati- 
vel com sua aptidao e pessoa. 

E R M ce 

a) Martim Francisco Ribeico d'Andcada Machado. 

fiste requerimento, cuja copia fotografica nos foi gentilmente cedi- 
da, esta, como se ve, sem data. Cremos, entretanto, que podemos atri- 
buir-lhe a de 1815, ou 1816, mais provavelmente 1816, pelas razoes que 
passamos a expor em seguida. 

Primeiro, porque, no Arquivo do Estado, entre os papeis do tempo 
do Conde de Palma, ha uma serie de documentos que adiante transcre- 
vemos, provando que Martim Francisco foi para o Rio de Janeiro em 
fins de Setembro ou principios de Outubro de 1815 e la permaneceu ate 
1819, em licenga com vencimentos tratando de negocios. Segundo, por- 
que no seu requerimento refere-se a catorze anos de services que, soma- 
dos a 1807 (data mais provavel da sua nomeagao, porquanto em 1800 
ele ainda estava em Portugal, na "Comissao Bonifacio-Napion"), daria 
1815. E, terceiro, porque o parecer de Luiz Jose de Carvalho e Melo 
sobre a "Memoria", embora nao se refira claramente ao requerimento 
(nem, alias, o requerimento explicita ou implicitamente h "Mem6ria"), 
permite supor que deram entrada oficial conjuntamente sendo que o pa- 
recer traz a data de 15 de Novembro de 1816. A duvida restante entre 
as datas de 1815 e 1816, deve-se somente ao fato de ser impossivel cal- 
cular o tempo que Carvalho e Melo ficou com o documento para dar 
sua opiniao. 

A "Memoria", cujo original, tambem, infelizmente nao esta datado, 
o que, alias, nao e de admirar, porquanto, nem os requerimentos o eram 
obrigatoriamente, deve ter sido escrita em S. Paulo, em vista do inte- 
resse do Conde de Palma pelas questoes de ensino e por forga das boas 
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relagoes em que o Andrada vivia com o governador; ou, entao, no Rio 
para justificar a capacidade propria diante da pretensao ao cargo dc "Di- 
retor de Estudos". Neste segundo caso, supomos que as cousas se te- 
nham passado mais ou menos do seguinte modo; 

Dispensado do emprego, conforme solicitara e nas condigoes em 
que o foi, cansado de pedir por escrito ou por portadores daqui de S. 
Paulo para o Rio, as medidas exigidas pela sua honra, foi o Andrada 
pessoalmente a Corte para resolver o caso. Uma vez la, solicitou ou 
sugeriu ao Marques de Aguiar a nomeagao para o referido cargo, em 
cujo exercicio pretendia aplicar as medidas que planejara, talvez ate de 
acordo com o Conde de Palma, como sugerimos acima. Note-se, de 
passagem, que Martim Francisco teria um fraco pelo planejar, conforme 
se verifica facilmente nos seus "diarios" das expedigoes mineralogicas 
em que "por da ca aquela palha", ele propunha sempre, um piano (67). 
Apalavrada a combinagao cogitou ele em preparar a "Memoria", cuja ex- 
tensao e conteiido indicam nao ter sido escrita ao correr da pena, mas com 
muita meditagao e bastante tempo. So entao, estando tudo pre- 
parado, entrou ele com o requerimento, a justificagao e a creden- 
cial, agora oficialmente. No caso de Martim ter levado a "Memo- 
ria" ja redigida, daqui para o Rio, ficaria a demora do parecer sob a 
responsabilidade do incumbido dele, ou, quern sabe, se do proprio Mar- 
ques de Aguiar. Isto porque Martim se apresentou ao Marques no dia 
26 de Outubro de 1815 e o parecer esta conn a data de 15 de Novembro 
de 1816. Falta apenas sugerir a explicagao para os quatro anos que 
o Andrada permaneceu no Rio, em continuas prorrogagoes da licenga 
de Setembro de 1815. Deve ter havido o seguinte: 

Como o parecer de Carvalho e Melo, apesar de muito honroso para 
o trabalho, fosse, com razoes ponderosas, contrario a aplicagao do piano, 
mas recomendasse o aproveitamento do seu Autor "mui digno de ser 
empregado. . . em lugar que faga a prosperidade dos Povos. . . e como 
as atividades em que iam os doutos da Corte permitissem encontrar 
sempre, em que ocupar Martim Francisco, possuidor de tantos dotes e 
ciencias uteis no momento, aconteceu que ele nao voltou para S. Paulo, 
permanecendo no Rio, em fungoes das que se costumam dar aos "em 
disponibilidade" ou "adidos". O inadmissivel c que ele permanecessc 
sem fungao, por mais de quatro anos, depois dos termos em que reque- 
reu ao Principe que "o empregasse com mais efetividade". 

Sem diivida, nada disto esta fundado certamente; cremos porem 
ter admitido tao so o que os documentos permitem (68). Talvez 
outros mais doutos e experimentados possam, com os mesmos elementos 
de que dispuzemos, concluir diversamcntc e com mais acerto. 

2 — O parecer de Luiz Jose de Carvalho c Melo-. — Como sabe- 
mos, a apresentagao da "Memoria" feita por Primitivo Moacyr (69). 
refere-se a epoca da Assembleia Constituinte, cm 1823. Convem por- 
tanto, verificar o que foi feito dela, durante os sete anos intermediaries. 
A resposta e facil e clara: dormiu no arquivo piiblico esquecida de todos, 
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menos de seu autor, que aguardou a primeira oportunidade para apro- 
veita-la. A razao deste interregno esta no parecer que ela mereceu de 
Luiz Jose de Carvalho e Melo, o future Visconde de Cachoeira que, se- 
gundo nos informou o erudito mestre Prof. Basilio de Magalhaes, era 
um homem de notavel saber, tanto que foi incumbido da redagao dos es- 
tatutos dos cursos juridicos, quando da sua fundaqao em 1827. O re- 
ferido "parecer" que abaixo transcrevemos, copiado do original inedito 
que se encontra no Arquivo Nacional (70), dispensa qualquer comen- 
tario. Era dirigido ao Marques de Aguiar, entao Ministro dos Neg6- 
cios do Brasil, o que devia corresponder ao que hoje chamamos do "In- 
terior". E' o seguinte o texto integral do parecer: 

"Umo. e Exmo. Sr. 

A Memoria, que escreveu o Coronel Martim Francisco 
Ribeiro de Andrade sobre a educagao e instrugao nacional, 
contem um Piano para o estabelecimento de Escolas e Estudps 
na Capitania de Sao Paulo mais vasto, mais cientlfico, e mais 
universal, do que o metodo ate agora usado e instituido pelas 
Leis, que regularam o ensino ptiblico nas escolas menores. E' 
escrito com muito discernimento; com muito conhecimento da 
materia; com grande copia de doutrina dos abalisados Escri- 
tores deste seculo e com muita clareza, metodo e belissima lo- 
cugao. So este escrito prova o merecimento do seu autor, seus 
bons estudos, e o conhecimento que tem do coragao e intele- 
ctuais faculdades do homem. No piano proposto se dirige ele 
ao util fim de fazcr mais geral a instrugao de todas as classes 
nas coisas mais uteis, e necessarias a vida social, e nos conhe- 
cimentos mais acomodados a todos no periodo dos primeiros 
tres anos; e no segundo se propoe a Estudos maiores, e que ja 
sao mais apropriados a formar a classe literaria da Naqao. 
Neste mesmo periodo e a escolha das doutrinas de mui boa 
e critica selegao e a marcha de as aprender muito regular, me- 
todica e bem seguida; assim como no primeiro periodo e 
facil, e marcada a passos iguais ao do desenvolvimento 
das faculdades intelectuais e fisicas dos meninos. Ja 
o erudito e elegantissimo Filangieri tinha proposto um piano 
semelhante afim de se derramar a instrugao por todas as Clas- 
ses do Estado, e formar em geral o esprito e coragao dos cida- 
daos; e fora por certo mui justo e util se se podesse conseguir- 
se que todos pulindo o entendimento e enriquecendo-o de co- 
nhecimentos uteis, e aprendendo os solidos ditames da moral 
se fizessem homens de probidade, e bons e honestos cidadaos, 
e habeis para os diversos destines da vida social. No sobre- 
dito Piano,se designam os mestres necessaries, e as doutrinas 
que se devem ensinar, e sobre elas fala o Autor como homem, 
que bem as entende, e propondo um Diretor dos Estudos na 



Capitania de Sao Pauio, ihe assinala qualidadcs e requisites, 
que concorrem na sua pessoa; e na verdade se houvesse de 
adotar-se o Piano deveria ser ele o Diretor na dita Capitania. 

Esta adogao, porem, nao parece poder-se ja verificar, por- 
que sendo uma reforma total do metodo mandado praticar por 
Leis e Estatutos em todo o Reino Unido, nao convem, que se 
verifique em uma Capitania so, sem se generalizar em todas as 
mais partes da Monarquia, e para assim acontecer e necessa- 
rio revogar Leis, mudar a forma da educagao moral e litera- 
ria da nagao, e derribar todo este edificio; para o que devem 
preceder maduros e circunspectos exames e uma legislagao am- 
pla e geral. Alem disto, ha a dificuldade e talvez a impossi- 
bilidade de se acharem os Professores com os conhecimentos e 
prestimos que se requer, e com os pequenos Ordenados, que 
se Ihes apontam para que devem bastar os rendimentos do Sub- 
sidio Literario, mui poucos se prestariam. 

Por estes fundamentos me persuade nao convir mandar- 
se por em pratica na Capitania de Sao Paulo o Piano de Edu- 
cagao exposto na Memoria, sobre que devo informar; confesso 
porem que no caso de tratar-se de reforma da que esta entre 
nos em uso, em virtude das Instituiqoes Legais, que temos, me- 
receriam contemplaqao as ideias do Autor por muito puras, fi- 
losoficas e judiciosas. file e um homem formado em Filoso- 
fia, e conhecedor de todos os ramos cientificos desta Facul- 
dade, como se ve desta Memoria, e da outra em que refere a 
Analise feita nas Aguas Termais de Ouro Fino, em que desen- 
volve conhecimentos apurados de Qulmica; e de muita capaci- 
dade e sizudeza, e mui digno de ser empregado por estas boas 
partes e ate pelos seus bons conhecimentos da Economia Poli- 
tica em Lugar que faqa a prosperidade dos Povos, e bom sex- 
vigo de S. Magestade. Deus guarde a V. Excia. 

Rio de Janeiro 15 de Novembro de 1816. 

Ilm. e Exmo. Sr. Marques de Aguiar. 

a) Luiz J. C. Melo. 

Como se ve, afinal de contas, o parecer mandava que Martim Fran- 
cisco "aguardasse oportunidade" e foi o que ele fez, nao deixando pas- 
sar a primeira que se Ihe apresentou, certamente convencido da sinceri- 
dade e acerto dos termos em que se pronunciou o futuro Visconde de 
Cachoeira. 

3 — Apresentagao da "Memoria" a Asscmbleia Constituinte. 
Quando na Assemblcia Constituinte de 1823, come<;aram a ser debatidos 
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os problemas de instrugao, o nosso Andrada iulgou chegada a sua opor- 
tunidade. 

Desde a "Fala do trono", o assunto viera a baila, pois, o irdquieto 
D. Pedro I recomendava para o ensino "uma legislagao particular" (69). 
Alem das informa^oes sobre as escolas, pedidas, alias, em primeira mao, 
pelo enfatuado Antonio Carlos, o Pe. Belchior Pinheiro propunha, em 
nomc da "comissao de instrugao" que ja fora constituida, "meios de esti- 
mular os genios brasileiros a formar um tratado complete de educa?ao." 
O momento era, pois, asado e Martim Francisco ofereceu o seu trabalho 
para a referida "comissao". E' o resultado disto que Primitivo Moacyr 
(69) informa nos seguintes termos; 

"Em 7 de julho a Comissao de instrugao emite o parecer sobre uma 
"memoria que Ihe foi enviada: A comissao examinando a memoria ofe- 
recida pelo ilustre membro desta Assembleia o Sr. Martim Francisco Ri- 
beiro de Andrada Machado e por ele feita ha muitos anos, para a refor- 
ma dos estudos menores da provincia de Sao Paulo, reconhecendo nela 
um verdadeiro metodo tanto de ensinar, como de aprender, pelo arran- 
jamento analitico com que classifica o comego e o progresso gradual dos 
conhecimentos humanos, e pela indicagao que faz de outras materias que 
sucessivamente devem ser ensinadas, do metodo a seguir, da escolha dos 
compendios e sua composiqao, lamenta a Comissao os males que tem so- 
frido a instrugao publica pela falta de publicagao e adogao de tao lumi- 
noso sistema em todas as provincias do Brasil, e de parecer: 1.° que seja 
recebido por esta Assembleia, com especial agrado, um oferecimento tao 
interessante a educagao piiblica: 2.° que se mande imprimir a sobredita 
"Memoria" fazendo-se a despesa pelo tesouro publico, para que quanto 
antes possa servir de guia aos atuais profess.ores e estimulo aos homens 
de letras para composigao de compendios elementares enquanto se nao 
da uma adequada forma a instrugao publica. — Os votos da comissao 
nao foram cumpridos. O govern© nao mandou publicar a "Memoria" 
pelo tesouro publico, nem os homens de letra poderam tomar) o estimulo. 
Os "anais" da Constituinte do mes de Julho (data do parecer) a Novem- 
bro (data da dissolugao) nao disseram mais nada sobre ela. O silencio 
sobre o assunto nos relatorios dos ministros do Imperio prova que nao 
houve publicidade, pois, no tempo, de acordo com a lei de 15 de outubro 
de 1827, que mandou crear as primeiras escolas elementares, so se co- 
gitava do metodo lancasteriano." 

Pica faltando a explicagao do porque foi abandonado este novo pa- 
recer. Cremos que a queda dos Andradas, justamente dez dias depois 
(o parecer e de 7 de julho e a demissao dos irmaos ocorreu a 17) e a 
posigao dificil de oposicionistas em que se encontraram desde entao, ate 
a dissolugao da Assembleia, teria sido a causa suficiente. O fato, que 
se poderia tambem invocar, da preeminencia que os assuntos politicos 
teriam tido, a partir daquele momento naquele cenaculo, nao nos parece 
bastante, porque outras questoes de ensino foram tratadas ate as ves- 
peras da dissolugao, como, v.g., a questao da Universidade (69). 



CAPITULO VI 

CONSIDERAgOES GERAIS SOBRE O CONTEUDO DA 
"MEMORIA". 

1 — Original da "Memovia". — O original da "Memoria" encontra- 
se no Arquivo Nacional, no Volume 12 de Memorias, paginas 219 a 231. 
entremeando os dois outros documentos ineditos que se relacionam com 
ela e que ora publicamos. a saber: o parecer de Luiz Jose de Carvalho e 
Melo, enviado ao Marques de Aguiar e a petigao de Martim Francisco 
solicitando o cargo de Diretor dos Estudos na Capitania de Sao Paulo. 

O manuscrito esta sem data. 
Pelo que se pode inferir da caligrafia, foi escrito pelo proprio Mar- 

tim Francisco que nele se assina Martim Francisco Ribeiro d'Andrada 
Machado. A pega esta redigida no verso e reverso de 13 folhas de pa- 
pel de formato carta, cerradamente, com letra miuda, bem legivel e de 
tipo impressionantemente igual. Traz o titulo de "Memoria sobre a re- 
forma dos estudos da Capitania de Sao Paulo" e esta dividida em 13 
capitulos que, por sua vez, se subdividem em paragrafos. 

Sem prejuizo do respeito e admiragao que nos merece a obra de 
Primitivo Moacyr, fonte inexgotavel de informagoes e sugest5es, de- 
vemos, a bem da verdade, esclarecer que as duas copias da "Memoria" 
que ele publicou, a primeira, no volume inicial de "A Instru<;ao e o Im- 
perio" (69) e a segunda em "A instru^ao ptiblica no Estado de Sao 
Paulo" (71), sao muito infieis. Ha na primeira diversos erros e falhas 
que, na segunda, sao repetidos porque ele se limitou entao a um simples 
resume, evidentemente tirado da copia anterior. Assim, por exemplo, em 
"A Instruqao e o Imperio", na pagina 127 onde se le "descrigao que es- 
creveu", deve-se ler "descrigao que,ku, ou do sentido da palavra que es- 
creveu"; na pagina 131, onde se le "especie", deve-se ler: "escravidao" 
e, assim por diante. 

Na corregao que fizemos, a vista do original, atualizamos a orto- 
grafia e, porque nao se trata mais de documento incdito, emendamos so- 
mente a reda<;ao e a pontuagao. 

2 — Dificuldades destas considcragoes. — Primitivamcnte, haviamos 
denominado "Critica da Memoria" a este capitulo. Depois recuamos com 
receio diante dos embara^os que fomos encontrando e chcgamos a con- 
clusao de que deviamos restringir-nos a mcras e simples "consideraqoes 
gerais". 
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A primeira dificuldade estava na necessidade de fazer uma revisSo 
geral nas ideias dominantes naquela epoca de tao grandes e profundas 
agitagoes do pensamento humano e a respeito dos varies aspectos que a 
"Memoria" apresenta. Seria para isto necessario sair para muito longe 
do rumo e objetivos que nos propuzemos e, assim, estender quasi inde- 
finidamente o trabalho. 

A segunda dificuldade encontramos em localizar com alguma pre- 
cisao, a procedencia das ideias que Martim Francisco expendeu, para o 
que deveriamos conhecer-lhe as fontes de estudo e autores preferidos. 
No texto esta citado apenas Condorcet e sabemos por informagoes in- 
diretas e imprecisas que o nosso Andrada estudara a filosofia de Kant; 
mas isto nao nos parcceu bastante para a analise das afirmagdes sobre 
psicologia, "pedagogica" (como ele chamava), economia politica, e outras 
disciplinas que estao implicitas no trabalho. 

A terceira dificuldade esta no fato de a copia, feita embora com todo 
cuidado, deixar sempre duvidas. Realmente sao tais e tantas as exquisi- 
tices de pontuagao, redagao e terminologia, que nos deixa sempre a im- 
presao de que copiamos errado. E mesmo que tivessemos sempre o ori- 
ginal a mao (o que nao foi possivel porque pela sua extensao julgamos 
despropositada a solicita?ao das copias fotograficas no Arquivo Nacio- 
nal), as duvidas ainda seriam numerosas quanto ao emprego de certas 
palavras, leitura de outras e sentido de algumas frases, como se pode 
verificar pela copia que juntamos. 

Isto posto, passemos as consideragdes gerais. 
3 — Alguns pontos mais fracos. — Nao queremos julgar a "Me- 

moria" como uma pega perfeita, exagerando o lema que nos propusemos 
de inicio. E' por isso que comegamos pelos pontos que nos pareceram 
menos felizes. 

A maior falha da "Memoria" julgamos encontrar-se na distribuigao 
das escolas. Nao se explica como, num piano que pretende melhorar as 
condigdes gerais de cultura de um povo, se proponha uma diminuigao das 
unidades escolares, principalmente sem justificagao da medida por con- 
digdes demograficas ou econdmicas. 

Ao tratarmos, no Cap. Ill, n. 4, da influencia da transmigragao no 
ensino, passando por algumas consideragdes referentes a agao do Conde 
de Palma na Capitania de Sao Paulo, vimos como, de uma so vez foram 
postas por aquele governador, em concurso 22 unidades escolares vagas, 
de primeiro grau, justamente nas comarcas de Sao Paulo, Paranagua e 
Itu a que Martim Francisco se refere no seu trabalho. E nao eram aque- 
las citadas 22 as unicas unidades existentes, pois, nos mesmos documen- 
tos em que as encontramos vem medidas a propdsito de outras em Ati- 
baia, Taubate, Parnaiba, etc.. Ora, Martim Francisco, propde tao so- 
mente 19 escolas, sendo 10 na comarca da Capital, 5 na dc Paranagua 
e 4 na de Itu, reduzindo, so nestes nucleos, 3 unidades e deixando as 
outras sem a menor referenda. A falta de qualquer razao justificativa 
para esta redugao parece-nos o mai^ grave do problema, porque da a en- 
tender que seriam as demais escolas desnecessarias. 
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Por outro lado, as propostas para os ordenados que sao quadri e 
quintuplicados e muito extranha. Complica-a o fato de o "parecer" acha- 
los ainda "pequenos ordenados, que se Ihes apontam". Nas mesmas infor- 
magoes citadas do tempo do Conde de Palma as unidades vem com base de 
50$000 e 60$000 cada uma. Martim Francisco oferece 250$000 e 300$000. 
Ora, isto pareceu-nos exagerado, nao tanto pela compara^ao dos vencimen- 
tos atuais da maioria do nosso magisterio primario, que nem alcangam a 
metade daquela importancia, na correspondencia dos valores de hoje, mas, 
principalmente. pela desproporgao relativa ao entao em vigor. Embora cre- 
ditando na miseria do professorado das escolas elementares daquela 
epoca, repugna-nos crer que atingisse a tao elevado grau, necessitando 
de um aumento de tal envergadura. 

Outra falha encontramos na incoerencia a respeito do que chamaria- 
mos de "uma nova retorica". No cap'itulo X. § 5, Martim Francisco ex- 
plica longamente que: 

"Quanto ao ensino da arte de exprimir, e desenvolver as ideias, digo, 
que suas regras se devem conformar com os efeitos, que delas se reque- 
rem. Na antiguidade, tempo em que se desconhecia a imprensa, e havia 
mister de persuadir, e seduzir os povos pelo dom da palavra, esta arte se 
reduzia meramente a ensinar o modo de bem falar, e os progresses que 
ela fez, mostram, de quanta importancia era a seus olhos. Depois da 
invenqao da imprensa, mudaram as circunstancias; escreveu-se nos ne- 
gocios particulares, imprimiu-se nos negocios publicos, e desta arte de- 
cidiram-se as questoes e a proporqao que cresceram as luzes de uma na- 
qao, cresceu tambem a facilidade de espalhar rapidamente as ideias por 
meio da impressao: PORTANTO, A ARTE DE ESCREVER DIS- 
CURSOS E' A VERDADEIRA RET6RICA DOS MODERNOS, 
E A ELOQUfiNCIA DE UM DISCURSO E' A DE UM LIVRO 
FEITO PARA SER ENTENDIDO POR TODOS OS ESPIRITOS 
(os grifos sao nossos). A vista disto, em que vem a consistir esta arte, 
considerada como parte de um ensino publico? Em escrever uma memo- 
ria, ou parecer, com clareza, metodo, e simplicidade; em desenvolver as 
razoes com ordem, e precisao, evitando de um lado a negligencia, ou afe- 
tagao, e de outro a exageraqao e mau gosto". 

Entendemos do que foi exposto que, desde a imprensa, se dispensa- 
ram as necessidades da forma^ao do orador. Mas, logo a seguir, no 
§ 4 do capltulo XIII a "Memoria" vem recomendando que: 

"Nenhum estudante do segundo grau de instrugao podera ser pro- 
movido. de um ano para o outro, uma vez que nao tenha passado por um 
exame publico, no qual se conceitue sua aplica<;ao, e progresso; o me- 
todo dos exames, admitido para os estudantes, TEM POR FIM ACOS- 
TUMA-LOS A FALAR EM POBLICO, e a dar-lhes certas facilidades, 
que e de desejar em certas idades". E logo raais adiante, no § 10 do 
mesmo capitulo volta a carga; "No primeiro dia letivo de cada ano um 
dos professores do segundo grau a excepgao do de lingua latina (por- 
quc justamente este nao, uma vez que o valor do estudo desta lingua 
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esta no conhecimento das obras de seus homens, como dissera antes), re- 
citara um discurso, que contenha a descrigao das materias, que vai en- 
sinar, a historia... etc.". 

De duas uma: ou a retorica moderna consiste em bem escrever e 
nao e mais preciso, antes ate condenavel, a obrigagao do discurso pu- 
blico dos alunos e dos discursos recitados pelos mestres e para serem 
ouvidos por todos, ou a imprensa nao dispensa o dom da palavra e, neste 
caso, nao havia o que criticar e reformar. E' ainda muito interessante e 
extranhavel que o nosso Andrada ponha tamanha fe nos tais discursos 
de abertura das aulas; 

"A curiosidade do mogo (continua ele no mesmo paragrafo e capi- 
tulo) excita-se, e desperta-se por tais discursos: ele comega a apaixonar- 
se por aquilo, que vai ser objeto de suas meditagoes, e trabalhos:.. ." 
Quem deu provas de conhecer tao bem o "coragao e intelectuais faculda- 
des do homem" como disse o autor do parecer, teria a ingenuidade de 
acreditar em tais interesses e sentimentos nas criangas de 13, 14 e 15 
anos?. . . Nem o romantismo dos iluministas o justifica. 

Outra passagem incompreensivel num espirito como o de Martim 
Francisco esta na condenagao das associagoes de mestres. Escreve ele 
no § 4 do capitulo XI: "... os mestres, exercitando fungdes isoladas (?), 
por isso mesmo nao devem formar associagao de especie alguma, nem 
governar ou influir sobre a nomeagao das cadeiras vagas" (nisto, ate 
certo ponto, estamos de acordo). "Cada um deve viver separado porque 
este e so o meio de entreter a emulagao, que nao degenere em intriga, ou 
ambigao, de obviar toda especie de rotina..." 

Quer nos parecer bem o contrario: justamente o isolamento seria a 
mais favoravel das condigoes para o desenvolvimento da rotina e as as- 
sociagoes de mestres o melhor meio para se conseguir o progress© pro- 
fissional. £Ie, que havia viajado tanto, que fora favorecido principal- 
mente pelo ambiente de cultura geral em que se formou, nao tinha o di- 
reito de uma suposigao desta natureza. 

Haveria, ainda, algumas passagens a assinalar-se pela pieguice e in- 
genuidade, mas como veremos adiante, tal ingenuidade se explicaria pela 
influencia do romantismo iluminista ainda muito vivo naquela epoca, 
principalmente porque ele o trouxera com certeza da sua formagao na 
Universidade de Coimbra e nao tivera oportunidade de reforma-lo. 

Cumpre observar nesta parte, finalmente, que estas restrigoes que 
fizemos se baseiam no conjunto das proprias ideias encerradas na "Me- 
moria". Achamos que nao seriam plausiveis quaisquer oiltras baseadas 
nos conhecimentos tao mais extensos que a moderna ciencia da educagao 
pode determinar. Por exemplo, a questao da educagao fisica que, em- 
bora conforme ensina Buisson (9), foi objeto dos educadores da China 
desde 3.000 anos antes da nossa era, nao merecendo da "Memoria" ne- 
nhuma palavra, nao constitue, a nosso ver, uma falha para aquele mo- 
mento, porque so modernamente tem sido objeto de real cogitagao dos 
sistemas escolares. O mesmo se poderia dizer quanto a instrugao das 
mulhercs c outros assuntos. 
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4 — .As passagens mais interessantes. — Martim Francisco, como 
seus dois irmaos mais celebres, era, naturalmente, monarquista, mas ja 
do tipo adiantado que aceitava a magestade apenas enquanto cumprisse 
a missao de bem servir a causa publica, atendendo as novas exigencias 
que o progresso social geral fosse impondo. For isso, quando ele con- 
siderou que "a instrugao e um dever dos governantes e um direito dos 
governados", antepoz a obrigagao do soberano ao direito do sudito, co- 
mo se quizesse indicar com esta formula, donde deveria partir a iniciati- 
va. De fato, naquela epoca, as massas nao estavam ainda em condi- 
goes de fazer tais exigencias e as elites cumpria, pois, "criar as situaqoes", 
como diriamos hoje; por outro lado, o dever cumprido de uma parte e o 
direito satisfeito de outra, fariam a uniao mantenedora da felicidade de 
ambos. Talvez se possa explicar esta orientaqao pelos frutos das 
ideias de Pombal, "despota esclarecido", justamente por compelir as mas- 
sas, ainda que pela violencia, a sentirem e usarem os direitos novos que 
a evolugao social estava creando para elas. Sem duvida, na epoca em 
que Martim Francisco escreveu, o despotismo esclarecido havia feito, ja, 
a natural avolu^ao atraves da "Grande Revolugao Francesa", nao apre- 
sentando mais aqueles aspectos rudes dos primeiros tempos; isto, entre- 
tanto, nao impede o ligar-se para melhor compreensao, uma situagao a 
outra. Informa Silvio Romero (65) que "os Andradas, os Silvas Lisboas, 
os Ferreiras Frangas, os Vilelas Barbosas, os Carneiros de Campos e 
outros na polltica do tempo entraram levados por prestigio de familia, 
entraram quasi nobres, entraram quasi "par droit de . . . naissance", e 
suas ideias representavam o doutrinarismo academico, letrado, abstrato, 
da Universidade de Coimbra". Era a Universidade reformada pelo espl- 
rito do truculento Marques e inspirada no movimento de ideias novas dos 
enciclopedistas franceses. 

Outra influencia que Martim Francisco trouxe de Coimbra, foi, por 
certo, a do antes referido romantismo pedagogic© dos iluministas (19), 
romantismo este que o proverbial bom senso e quilibrio do velho An- 
drada apenas adotjou com um "pouco mais ou menos". Afirma a "Me- 
moria" que "a instrugao nivela, pouco mais ou menos as faculdades in- 
telectuais e aumenta, sem prejuizo, (dos outros), a superioridade daqueles 
que a natureza dotou de uma organiza^ao mais feliz". Aqui se ve que, 
alem do equillbrio ha penetragao funda no problema. Acreditando numa 
melhoria geral das condi^oes das massas pela instru^ao, nao desconhe- 
ceu entretanto, as vantagens que os mais bem dotados poderiam man- 
ter sempre sobre os outros. Esta superioridade, porem, agora esclarecida 
de ambos os lados, nao importaria mais em prejuizo da maioria que, pela 
propria formagao, aprenderia a aceitar as diretrizes das elites, dentro, to- 
davia, dos limites dos direitos comuns; seria a reciproca compreensao e o 
reconhecimento das fun?6es peculiares aos dirigentes de um lado e di- 
rigidos de outro -— supremo ideal democratico — que cortaria pela "raiz 
os males e brandoes da discordia com que a ignorancia, em diferentes 
epocas, tem abusado o mundo". E' especialmente notavel a referencia 
a ignorancia dos que abusam, em vez de a dos que sofrem os abusos, pois, 
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realmente, das duas, e aquela a mais perniciosa, que mais graves e pro- 
fundos males tem causado e a que, por isso mesmo, cumpre reprimir mais 
energicamente pela educa^ao. 

Ainda como romantismo pedagogico, conseqiiente do iluminismo, 
considerariamos a ausencia do prindpio de obrigatoriedade escolar, ex- 
plicavel pela suposigao daqueles romanticos, de que o povo esperava com 
ansiedade pelas escolas para enche-las e receber-lhes as luzes. A "Mc- 
moria" refere que "a sociedade oferecendo-a (a instrugao) livremente 
aos que a procuram..." (Na historia das preocupagoes educativas dos 
revolucionarios franceses de 1789, desde Condorcet, nota-se, tambem, a 
ausencia deste prindpio ate o projeto de Lepelletier Saint-Fargeau (72). 
Em geral se acreditava, de boa fe, que o povo permanecia ignorante. 
apenas porque nao tinha escolas, quando, na verdade, a razao desse fato 
estava no desinteresse e na desnecessidade das massas pela instrugao. 
Pao e circo (tomada esta palavra circo no sentido de um lugar ou ocasiao 
para recreio ou desabafo de recalques), eram, de fato, as unicas necessi- 
dades sentidas. Sabe-se, por exemplo, que, com grande admiragao dos 
Kderes daquele tempo, as escolas publicas abertas nao eram procuradas 
e, mais ainda do que isso, os interessados fugiam delas (72). O engano 
se fundava em que os intelectuais que desejavam mais saber, supunham 
generalizados os seus anseios e necessidades particulares. Justifica-se, 
assim, que Martim Francisco tambem nao se preocupasse com a obrigato- 
riedade, graqas a excessiva fe na simples oferta de escolas gratuitas. 
Pensamos que ha certa condigao social e economica que afeta os homens 
de tal maneira que, contaminando-os, impele-os para um imediatismo in- 
crivel. E' a explicagao do que acontece ainda hoje, nas zonas rurais. on- 
de se encontra grande resistencia dos pais e responsavcis pelas criangas 
em idade escolar. Nao ha como faze-los compreender as vantagens da 
escolaridade, pois sao remotas e por isso o recurso unico e a aplica- 
gao da obrigatoriedade. 

Sao de grande relevancia os termos em que a "Memoria" aprcsenta 
o fundamento de uma educagao comum como base da especializada ou 
profissional; provam eles quanto era clara a visao politica e social do 
nosso Andrada. Ao escrever que "para obter, um fim sao, e mister que 
se distinga o limite (em ?) que deve terminar (determinar ?) a educa- 
gao geral e a natureza da particular que se Ihe segue", encarou os dois 
aspectos fundamentais da escolaridade. O primeiro referente ao que 
convem estabelecer do ponto de vista politico, como base da formagao 
geral do cidadao, no sentido humano e nacional; o segundo, concernen- 
te ao ponto de vista puramente pedagogico, come* base da formagao pro- 
pedeutica que, em qualquer caso, seria exigivel pclo ensino especializado 
ou profissional que se Ihe seguisse. £ste problema ele o retoma depois 
ao expor a organizagao dos curriculos e as bases de programagSo, pro- 
pondo um ensino moral e civico como substrato do ensino comum geral. 

Considerando a falta de sistematizagao de que o ensino padecia na 
epoca — entre nos uma simples alfabetizagao, enormemente afastada do 
ensino superior, que, por sua vez, era precedido tao somente de "aulas" 
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preparatorias — Martim Francisco estuda o problcma da harmonia do 
curso secundario com o primario e superior; E' o mesmo problcma que 
os "Pioneiros da educagao nova" (73) charaaram de "ponto nevralgico" 
e discutiram em termos mais atuais. Entao pergunta a "Memoria": 
"Devera continuar uma instru^ao... fundada em principios sem ordem 
sem liga. , . que facilitem o conhecimento das verdades e as conservem? 
Realmente, a preocupa^ao de scquentia e umdade nos pianos de educa- 
^ao foi o ponto de partida de todos os grandes pensadores que se in- 
teressaram por estcs problemas e chegaram a realizar alguma obra nota- 
vel, desde os espartanos, ate os jesuitas; e foi tambem a falta desta preo- 
cupa^ao ou o fracasso do esfor^o para alcan^ar feste objetivo, o mal de 
que padeceram tantas realizagSes notaveis como, por exemplo, a de Pes- 
talozzi, conforme a justa critica feita por Herbart (9). Martim Fran- 
cisco, se bem compreendeu estes principios basicos, melhor os respeitou 
e desenvolveu no planejamento geral da "Memoria"; assim, um dos seus 
aspectos mais interessantes e, justamente, o da unidade e sequencia que 
soube dar-lhe, harmonizando no piano a continuidade das duas fazes 
fundamentals da formagao escolar (a primaria e a secundaria) que se com- 
pletam aos dezoito anos, tempo em que "o mo?o se torna capaz do exer- 
dcio da mor parte dos misteres da sociedade... tempo em que as suas 
faculdades estao quasi em pleno vigor e for^a". Desde os tempos dos 
jesuitas (havia quasi meio seculo passado), nSo tmhamos tido no pals 
um piano completo de educa?ao; a reforma de Pombal nao foi executada 
nem mesmo em Portugal, no seu conjunto; o tempo de que o Marques 
dispoz foi insuficiente nao so para completar, como para consolidar a 
parte executada de seus pianos (27); as realizagoes de D. Joao VI, entao 
em pleno desenvolvimento, careciam, justamente, desta indispensavel vi- 
sao geral e coerencia. Alias, mesmo na Europa daquela epoca, parece- 
nos, so Herbart tinha um piano unificado em mira e, no resto da Ame- 
rica, somente muito mais tarde iriam aparecer os Horacios Manns nos 
Estados Unidos e os Sarmientos no Chile e Argentina (74). 

A "Memoria" de Martim Francisco tern um aspecto em que se apre- 
senta como precursora de Spencer. Pergunta o velho Andrada: "De- 
vera continuar uma instrugao estribada em nogbes imperfeitas das cou- 
sas, ou pouco uteis, ou superfluas, ou nocivas ao bem da sociedade?" A 
sua preocupagao de ensino litil parece tomar esta expressao em sentido 
anglo-pragmatico. Ja na escola elementar, as criangas devem, na sua 
opiniao, entrar em contacto com a natureza, com os "objetos que Ihc 
sao de diaria utilidade na conduta da vida" e ainda com a "explicagao 
dos efeitos das maquinas mais simples em uso na Capitania. Esta an- 
tecipaqao de quasi meio seculo em relagao ao pensador anglo-saxonio. 
devera ser ressaltada pelo maior bom senso do nosso patricio que, infe- 
liz e injustamente, nao teve nenhuma repercussao nos nossos meios cdu- 
cativos modernos, como aconteceu com Spencer. E' na mesma preo- 
cupa^ao de selecionar as materias, na procura dos conhecimentos de 
maior valor (75) que caracterizou a "educa^ao cientifica" de Spencer 
que vamos sobrepor o nosso Andrada ao ingles. £ste desconheceu e ne- 
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gou qualquer valor ou utilidade nos estudos classicos, mormente no do 
latim. Martim Francisco que, alias, nem tern a aureola dc sociologo, em- 
bora o fosse de fato, aprcsenta esta concessao, notavel para o seu meio 
c a sua epoca: . .se. .. o conhecimento da lingua latina s6 contribui 
a fazer-nos admirar alguns homens de genio, como Cicero, Virgilio, Ho- 
racio, Livio, Tacito, Saliistio e Plinio; entao o ensino desta lingua, estudo 
verdadeiramente de luxo, nao pode ter lugar num piano de instrugao ge- 
ral. Mas, atendendo a necessidade de melhor desenvolver e, arreigar os 
primeiros rudimentos de gramatica, dados no primeiro grau de educagao; 
refletindo na precisao habitual que dela tem, os que se destinam ^ vida 
eclesiastica e outras profissoes pelo sistema dominante das nossas instru- 
?6es particulares; CEDENDO MESMO AO IMPERIOSO PREJUI- 
ZO DA NAQAO (o grifo e nosso) nesta partc (o curso secundario) 
admito uma aula de lingua latina, contanto que a ela se ajunte o estudo 
da francesa, lingua geral e mais util. . etc.. Ora, ceder a certos pre- 
conceitos nacionais em materia de educagao, e, alem de uma prova de 
nacionalismo inteligentc, uma prova tambem de espirito cento por cento 
cientifico, porque se exime ate do preconceito contra os preconceitos, re- 
conhecendo-lhes o justo lugar entre os elementos uteis & vida social. 
Para Martim Francisco, deve prevalecer o util, o pratico, o que interes- 
sa mais a ja referida "diaria utilidade na conduta da vida", mas ha de 
se deixar lugar para o superfluo, o luxo, para os lazeres dos interessados. 
Naturalmente, o Andrada leu,Voltaire que, junto com Rousseau e outros, 
andavam escondidos pelas bibliotecas do Brasil, como ja referimos antes 
e nele apreendeu bem o sentido do "superfluo e o mais necessario". 

A serie de razoes com que a "Memoria" fundamenta a necessidade 
de divisao do curso em graus, 6 das mais interessantes. Diz que "ela 
torna-se mais sensivel se refletirmos na desigual fortuna dos pais, nas 
diferentes circunstancias em que se acham suas familias, ... no estado 
para que se destinam, .,. na desigualdade das faculdades intelectuais." 
Como naquele tempo nao se houvesse estabelecido consideragbes diver- 
sas para o que chamamos hojc "estrutura vertical" e "estrutura horizon- 
tal" do aparelhamento escolar (52), na "Membria", as razoes referidas 
confundem a seriagao com a tipizagao dos cursos. E' evidentc, todavia, 
que, embora nao separando os dois aspectos, Martim Francisco enxer- 
gava, como bom administrador que era, os elementos fundamentais que 
dcveriam orientar a estruturagao do aparelhamento pedagogico. Assim, 
no planejamento andradino, a fortuna dos pais e o estado para que se 
destinam os alunos aparecem como elementos para a diversificagao dos 
tipos de escola, ( "estrutura horizontal"), enquanto que a desigualdade das 
faculdades, quer do ponto de vista da "idade mental", quer do ponto 
de vista da diferenga de capacidades, determina a seriagao dos cursos 
("estrutura vertical"). Ao passar por esta questao de "desigualdade de 
faculdades intelectuais", assinala a "Memoria" que as doutrinas ensina- 
das pelos mesmos metodos, nao podem ser aprendidas por todos durante 
o mesmo numero de anos"; b a formulagao de um modernissimo proble- 
ma pedagogico da parte da organizagao escolar; 6 o caso da substituigao 
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dos cursos organizados com base no tempo pelos com base na materia de 
ensino (76). O que parece impHcito nessa passagem da "Memoria" e 
quc a escola deve dar a cada um certo minimo de cabedais, que cada um 
aprendera no tempo que puder, ou seja; em vez de aprender o que puder 
em tempo X, aprendera X, no tempo que puder. Isto seria, de fato, do 
ponto de vista da economia escolar, uma questao de metodo, como la 
esta escrito. Ora, considerando-se que, naquele tempo, a psicologia ain- 
da espiava somente, pela porta das escolas a dentro, a simples enuncia- 
?ao de um problema tal, e verdadeiramente revolucionaria. Diga-se, de 
passagem, que ate hoje este problema nao foi solucionado em extenso, 
isto e, atendendo Ss necessidades da economia escolar; apenas tentativas 
de origem privada tem-no ensaiado; e nas escolas comuns oficiais ou 
particulares, estamos longe de uma solugao satisfatoria. 

Quanto aos objetivos especlficos de cada um dos graus de ensino, 
Martim Francisco estabeleceu-os em termos inteiramente modernos. O 
ensino do primeiro grau visa tres pontos capitais: a) "ensinar a cada um 
aquelas verdades que sao uteis e necessarias a toda e qualquer que seja 
a sua profissao ou gosto, ... b) conhecer as disposi^oes particulares de 
cada mogo (a "Memoria" emprega indiferentemente as palavras moto 
e menino), afim de as poder aproveitar para o bem da generalidade; c) 
dispor os mo^os para os conhecimentos precisos a profissao a que se des- 
tinam. Deste conteudo destacamos a preocupa^ao de uma forma^ao in- 
tegral ja no primeiro grau — proporcionalmente integral, e claro. Da-se, 
pois, desde entao, simultaneamente com a instru^ao elementar, alem de 
uma verificagao vocacional, uma preparagao pre-profissional; a escola pri- 
maria moderna, mais avangada e completa, nada pretende alem do que 
esta neste piano. No segundo grau o objetivo esta na amplia^ao do ante- 
rior (chave da liga^ao entre o primario e o superior), com preocupagoes 
propedeuticas ou ja mesmo profissionais. O curriculo devera incluir "o es- 
tudo elementar de todas as materias relativas as diversas profissoes da so- 
ciedade... devendo (o curso), regular-se pela populagao, riqueza e indus- 
tria do pais..." Observa, ainda, com relagaq ao segundo grau, que e nele 
que se deve fazer a separagao das materias. Sabemos que hoje se precede, 
tambem, dentro deste criterio — a globalizagao do primeiro grau e sub- 
stituida pelo simples relacionamento das disciplinas. No terceiro grau 
o estudo seria "puramente cientifico", destinado ao melhoramento da es- 
pecie Humana e realizado pelos melhormente dotados de capacidade. 
Mas, Martim Francisco nao entra em detalhes a respeito deste grau, 
prometendo, apenas, trata-lo oportunamente. Talvez que esteja esque- 
cido entre os papeis dos arquivos ptiblicos ou particulares este estudo 
complementar. 

Cumpre assinalar que todo o ensino prescrito e leigo; nao indue as 
opinioes religiosas "por competirem, privativamente, aos pais e curas 
d'almas; e com toda justiga semelhantes opinioes devem ficar a cargo de- 
les". Como naquele tempo a Igreja era unida ao Estado, poder-se-ia 
supor que a intengao de Martim Francisco foi dar um golpe na subor- 
dinagao da moral comum a moral religiosa; provavelmente foi tal idda 
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que o moveu, pois, parece que o velho Andrada era bastante avangado 
para assumir uma atitude destas. A sua intengao seria mesmo uma se- 
paragao natural, explicavel como uma das influencias dos revoluciona- 
rios franccses. 

Com estas breves e gerais consideragoes, julgamos ter desta- 
cado os pontos mais interessantes dos altos e baixos do trabalho de Mar- 
tim Francisco (77) . Tratando-se de um estudo de Historia do Brasil, 
mais do que de Historia da Educagao, julgamos que o objetivo mais im- 
portante esta cumprido, isto e, o de ajustar numa epoca da nossa histdria, 
um trabalho a respeito de instru^ao publica. O mais sera assunto da 
conclusao com que fecharemos o nosso estudo. 

5 — Conclusao. — A "Memoria" de Martim Francisco se aprescnta 
pois, como um piano notavel e exequivel para atender, de um lado As 
novas condigoes em que se encontrava o paxs e, de outro, ao movimento 
mundial em favor de uma educagao nova e para as massas. Prctendendo 
a maior difusao do ensino pelas diversas camadas da populagao, prepa- 
rava a consolidagao da nossa unidade nascente, pois, embora escrita 
para a Capitania de Sao Paulo, nao exduia as outras regioes, conforme 
deixa transparecer nos paragrafos do capitulo XI e foi reconhecido pe- 
los dois pareceres que mereceu; o de Luiz J. C. e Melo, e o da ComissAo 
de Instrugao da Assembleia Constituinte. Nestas condigoes a sua exc- 
cugao gencralizada constituiria a base da cultura das populagoes, preci- 
samente pelas escolas primarias e secundarias que, de fato, sao os labo- 
ratorios da alma nacional. 

Sem pretendermos equiparar no campo da educagao o autor da "Me- 
moria" com o dos "Discursos a Nagao Alema", porque o primeiro cui- 
dou da educagao quasi acidentalmente e o segundo fez destes problemas 
o centro das longas atividades que exerceu, permitimo-nos uma compa- 
ragao. 

Ensina Guillaume, no artigo que escreveu para o ja citado diciona- 
rio de Buisson (9) e Messer (19) o confirmou, mais modernamente, que 
Fichte pregava a renovagao da cultura, com o consequente rompimento 
com as tradigoes do passado, como o unico meio de uma nagao vencida 
(lembremos que a eclosao do nacionalismo fichteano resultou da derrota 
alema em lena) restabelecer a sua soberania. Cremos poder afirmar que 
o nosso Andrada, tambem, supunha que o unico meio de se firmar uma 
nagao recem-libertada das peias de uma situagao colonial, seria o da re- 
novagao da cultura por meio da escola, que, lentamente, haveria de criar 
novos ideais e capacidades. A nao ser a referencia que a "Memoria" 
faz a tradugao de livros alemaes, como convenientes para nos, nao temos 
outros elementos para pretender que o Andrada tenha tornado conheci- 
mento das ideias de Fichte. Mas isto nao impede que encontremos pon- 
tos coincidentes entre o que ambos escreveram, a comegar pelo otimismo 
dos iluministas de que se influenciaram e, particularmentc, pela esperan- 
ga de uma humanidade melhor pela renovagao da escola incumbida de 
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dar uma nova forma?ao moral capaz de cortar "pda raiz os males e 
brandocs da disc6rdla". 

Nao h& duvida de que nem Carvalho e Melo, nem os constituintes 
de 1823, nem o proprio Martim Francisco puzeram nas ideias da "Me- 
moria" a e e fo eslorgo que Fichte pos nos seus celebres "discursos . Isto 
nao tira, entretanto, o valor da ideia em si e ^ o que pretendemos res- 
saltar. 

Portanto, sc tinhamos no Brasil, quando apenas via raiar a nacio- 
nalidade, homens capazes de um pensamento profundo e largo como o 
de um Fichte, de um pais de cultura tao antiga, temos razoes para nos 
orgulhar. O que pretendemos com este trabalho e o que vimos nos es- 
forqando para realizar no curso que damos, nao e mais do que isto: uma 
atitude simpatica pelas nossas cousas e nossos homens: a procura dos 
pontos de contacto entre os grandes das velhas culturas e os nossos: 
uma fe mais viva e forte nos nossos antepassados que nao foram meros 
politiqueiros sem ideal e sem visao, mas homens de cerebro igual ao dos 
que fizeram as glorias dos outros paises. Se eles nao tiveram a felicidade 
de uma divulgagao como mereceram, por falta de ambientc e de oportu- 
nidade, fagamo-la agora. 

Busquemos nos nossos arquivos o que esta escondido c olvidado c 
assim haveremos de encontrar muita razao de orgulho e muitas provas de 
que entre n6s, tambem, existiram grandes caracteres, inteligencias c ca- 
pacidades, em todos os setores da atividade dos lideres, inclusive no da 
educa<;ao em geral e no da instru?ao em particular. 

A nossa intelectualidade sempre andou em dia com os mais eleva- 
dos padroes europeus e, em alguns pontos, tivemos mesmo os nossos re- 
volucionaiics. 

O de que careccmos t dc reagir contra "... o habito de esquadri- 
nhar o lado destavoravel dos fatos, para depois contar como verdade o 
que se maliciou, ..." porque, realmentc, isto e "repreensivel tend^ncia 
do animo, qua cm vcz dc artificio inculca cxistencia de pegonha." 
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SUMARIO DAS CONCLUSOES GERAIS 

1 — Os problemas da educa^ao se resolvem com os dados da ne- 
cessidade geral e nao com os do idealismo particular. 

2 — A filosofia de Kant, a experiencia de Pestalozzi, o nacionalismo 
de Fichte e a realizagao pratica de Lancaster, constituiram as bases da 
educagao moderna; leiga, cientifica, nacionalista e extensa. 

3 — O estudo da nossa Historia nos mostra como, na periodo co- 
lonial se impossibilitou a formagao de um sentimento e ideia de nacionali- 
dade brasileira, por forga de razoes geograficas, bio-psiquicas e sociais. 

4 — So com a transmigraqao se tornou possivel e necessaria a for- 
ma?ao do sentimento de brasilidade, por forqa das transforma^oes conse- 
qiientes. 

5 — No periodo colonial, — impossivel e dcsnecessario qualquer es- 
orqo em favor de uma educa^ao nacionalista comum — so foi conveniente 

e exeqiiivel aquele que resultou do linico elemento de condi^oes e obje- 
tivos comuns: o jesuita. 

6 — O momento da transmigragao coincide, justamente, com o ad- 
vento das bases novas da educa^ao moderna, donde a conveniencia e ne- 
cessidade de, cntao, o planejamento de um sistema adequado. 

7 — O piano de Martim Francisco ajusta-se, perfeitamentc, ao 
complex© das condi<j5es nossas e gerais da epoca: e leigo, porque deter- 
mina, precisamentc, a independencia da educa<;ao religiosa; £ cientifico, 
porque se esforga para atender as condigoes biologicas, psiquicas e 
sociais do educando; e nacionalista, porque atende a constituiqao poli- 
tica, ^s necessidades, a indole e ate aos preconceitos do nosso povo; e, 
finalmente, cxtenso, porque alcanga todas as classes da populagao e 
abrangc os dois graus fundamentais da cultura do homem comum. 
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POST - SCRITUM 

Na ocasiSo da defesa desta tese, um dos membros da ilustre banca 
examinadora, o Sr. Prof. Paul Arbousse Bastide, mestre insigne a quem 
respeitamos e prezamos imenso, mostrou que a "Memoria" de Martim 
Francisco fora traduzida em varios e extensos trechos das diversas me- 
morias cscritas por Condorcet "sur I'instruction publique", conforme se 
pode verificar em "Oeuvres de Condorcet" de A. Condorcet O' Connor 
e M. F. Arago, Tomo 7.°, Firmin Didot Freres, Libraires, Paris, 1847. 

Cumpre-nos, por isso, dar duas explica?6es: primeiro, de como ha- 
viamos ignorado o- fato de tao grande relevancia e segundo, de cpmo 
alterariamos nosso juizo sobre o velho Andrada, uma vcz esclarecida 
aquela verdadc. 

Quanto a primeira, esdarecemos que houve apenas um atrazo in- 
feliz, de nossa parte. Aconteceu que, apos a entrega dos exemplares da 
tese, mas antes da sua defesa, continuavamos nossas leituras preparando- 
nos para a argui^ao, quando encontramos o "Condorcet" de Ferdinand 
Buisson, pequeno volume da colegao "Reformateurs Sociaux" dirigida 
por Bougie e editada pela "Librairie Felix Alcan" (Paris, 1929). Len- 
do-o verificamos a semelhanga pelos excertos que Buisson apresenta all 
das memorias "sur Tinstruction". A respeito disso falamos ao proprio 
Prof. Bastide, na manha do mesmo dia da arguigao que se realizaria a 
noite. Entao o referido Professoi: que, alias, preparava uma conferencia 
justamente sobre Condorcet, disse-nos que tambem notara ja a scme- 
Ihanga e que iria verificar melhor confrontando os textos que possuia na 
integra: o de Martim Francisco, transcrito no nosso trabalho e o de Con- 
dorcet, na citada obra de Arago. Foi entao e assim que se fez toda luz 
sobre a verdade que, confessamos, ia muito alem do que suspeitaramos. 

Quanto a segunda parte, for^osamente, devemos fazer uma limita- 
gao nos juizos expendidos a respeito de Martim Francisco. A evidencia 
do plagio^m alguns trechos, considerado do ponto de vista moderno, di- 
minue o valor do homem e da obra. Mas, duas principals atenuantes de- 
vem ser tomadas em consideragao. A primeira no que ,50 refere a nogao 
de plagio que, naquele tempo, nao constituia uma questao grave. Parece 
que nao havia nem rigor (de julgamento, nem zelo de prevengao da parte 
dos homens de letras neste terreno. A prova disto esta em que, para ci- 
tarmos apenas um exemplo, segundo informa,01iveira Lima (32), o his- 
toriador anglo-saxao Henderson publicou em 1821 uma "History of Brazil, 
traduzindo simplesmente e sem referencia, o nosso Aires do Casal. A 
segunda, mais importante, no que se refere a linha geral do trabalho. 
Martim Francisco nao fez uma traduqao servil pura c simples. Fez uma 
adaptagao de um piano de ensino projetado por um revolucionario numa 
republica ultar-democratica, com uma tradigao de cultura multi-secular, 
para um pals novo, semi-colonial, governado por uma monarquia ultra-ab- 
solutista. O simples fato de o piano de Condorcet adaptar-se bem as 
condigoes de Franga e o de Martim Francisco^s do Brasil, e mais do que 
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suficiente para sustentar o nosso ponto de vista. E. para nos certificar- 
mos melhor disto, basta atende^ao emprego de certos termos e ausencia 
de certos outros. 

Nao poderemos, nem cabe aqui, fazer uma analise detalhada dos 
dois textos, mas alguns simples exemplos bastarao para comprovar o que 
desejamos. Assim, enquanto Condorcet comeqa falando em sociedade 
e cidadaos, Martim Francisco se refere a soberano e vassalos, ideias in- 
teiramente diversas, mormente naquela epoca. Concorcet usa a cada 
passo egalite , Martim Francisco nao faz uso uma so vez desta palavra 
profundamente significativa para aquele tempo. Alias, ja durante a ar- 
giiiqao, o Professor Bastide chamou a aten^ao para o fato (e, cremos nos 
que e este o verdadeiro sentido em que a questao deve ser proposta), de 
haver inten^ao evidente, da parte do velho Andrada, de "camuflar" o pen- 
samento revolucionario. Mas se era conveniente "camuflar" nao se dei- 
xava de reconhecer a nccessidade de semear ideias novas a realizar al- 
guns pianos adiantados como, por exemplo, aquele da instru^ao. 

Resta, finalmente, verificar se Martim Francisco teria agido de ma 
fe pretendendo fazer passar por suas, ideias de outrem. Parece-nos fora 
de qualquer possibilidade tal injungao. E a razao e simples. 

Havia, naquela epoca, uma obra conhecidissima que servia de cate- 
cismo a todos os politicos cultos e adiantados; a celebre "Biblioth&jue 
de rhomme publique", donde o proprio Arago tirou as memorias de Con- 
dorcet ora em questao. Forgosamente Martim Francisco se valeu desta 
obra e, pelas mesmas razoes forgosas, quem deu o parecer sobre o piano 
do Andrada — o depois Visconde de Cachoeira, homem de vasto saber 
— nao podia absolutamente deixar de conhecer a "Bibliotheque". Ora, 
nao pode passar pela cabe?a de ninguem que Martim Francisco tivessc 
tido a veleidade de supor desconhecida a sua fonte, mormente da parte 
de quem iria dar parecer sobre o seu trabalho. E, como prova de que 
nao havia entao as atuais preocupaqoes sobre o plagio, o parecer se re- 
fere a "grande copia de doutrina dos abalisados escritores deste seculo". 

Encerrando esta justificagao, nao podemos deixar de agradecer a 
util e feliz licao do nosso caro mestre Professor Bastide, a qual foi, indu- 
bitavelmente, uma contribuiqao preciosa. 

Concluindo: estamos agora mais convencidos do que nunca, do acerto 
do pensanvento de Porto Seguro com o qual abrimos este nosso trabalho. 

O 
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T E X T O INTEGRAL DA " M E M 6 R I A " 

MEMORIA SOBRE A REFORMA DOS ESTUDOS 

DA CAPITANIA DE SAO PAULO 

CAP- I Necessidade de uma instrugao 
geral. e mais conforms com os 
deveres do homem na socieda- 
de; insuficisncia da atual. 

§ 1 — A instrugao publica e um dever do soberano para com os 
seus vassalos, e uma obrigagao contraida no nascimento das sociedades 
politicas, entre o governante, e os governados, e que manifestamente re- 
dunda em proveito de ambos: a instrugao publica, igual, e geralmente es- 
palhada por todos os membros de qualquer Estado, nivela pouco mais, 
ou menos suas faculdades intelectuais; aumenta sem prejuizo a superiori- 
dade daqueles, que a natureza dotou de uma organizagao mais feliz; ani- 
quila esta dependencia real, triste monopolio, que as luzes de uma classe 
exercitarao sobre a cega ignorancia da totalidade; destroi a desigualdade, 
que nasce da diferenga de sentimentos morais; facilita a cada um o goso 
dos bens, que a sociedade confere; corta pela raiz os males e brandoes da 
discordia, com que a ignorancia em diferentes epocas tem abusado o 
mundo, e dos quais estao cheios de paginas da historia; c finalmente 
conspira a promover a prosperidade dos Estados e a torna-los firmes, e 
estaveis pela reuniao das forgas morais com as fisicas. 

§ 2 — O contrario nasce do sistema, que introduzir a desigualdade 
de instrugao em qualquer pais, ou limitar os conhecimentos exclusiva- 
mente a algumas classes pouco numerosas dele; as castas privilegiadas 
dos egipcios, e indios, que depositarias privativas dos misterios da re- 
ligiao, e segredos da natureza, conseguiram governar esses povos infe- 
lizes com um cetro de ferro; e ainda hoje o despotismo militar do sultao 
de Constantinopla, humilhado perante o credito sagrado dos interpretes 
do Alcorao, sao uma prova sem replica desta verdade. 

§ 3 — Os felizes resultados que se deve esperar de uma instruqao 
publica disseminada por todos, e os funestos efeitos que resultam do sis- 
tema contrario, estabelecem a forgosa necessidade de criar uma base ge- 
ral de educagao. que encerre em si os elementos de todas as instrugoes 
particulares; c para obtcr-sc um fim tao saudavel, c mister que se,distin- 
ga o limite que deve terminar a educagao geral, e a natureza da parti- 
cular, que Ihe sucede; e mister, que na primeira o homem seja conside- 
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rado relativamente ao desenvolvimento de suas faculdades, a humani- 
dade, e ao Estado; e na segunda relativamente a sua condi?ao, disposi- 
gdcs naturais, e talentos pessoais; e mister finalmente, que se saiba, o 
que, e como se deve ensinar. A vista disto devera ainda durar a sua 
instru?ao gotica c barbara do tempo de Carlos Magno, que tem desgra- 
gadamente erigido seu trono sobre a mor parte dos Estados da Europa 
e suas colonias? Devera continuar uma instrugao incompativel com o 
progresso gradual de nossa razao, e fundada em principios sem ordem, 
sem liga, e sem aqucles pontos de contacto, que facilitam o conhecimento 
das verdades e as conservam? Devera continuar uma instrugao estri- 
bada em no<;6es imperfeitas de cousas, ou pouco uteis, ou superfluas, ou 
nocivas ao bem da sociedade, e muitas vezes contrarias as verdades es- 
peculativas, c praticas, que o genio c a atividade do homem descobriu, 
ja no vasto campo da natureza, ja no exame do seu eu interno? Segura- 
mente nao; e e para obviar todos estes inconvenientes com utilidade do 
soberano, e da patria, que eu passo a esbogar o piano de uma instrugao 
comum a todos os povos desta capitania, desenvolvendo previamente os 
principios, que Ihe servem de base, c as diversas causas, que os moti- 
varam. 

CAP. II — Divisao da instrugSo publica 
em tres partes, deduzida de 
consideragoes sobre as dife- 
rentes idades do homem, sua 
capacidade natural, e tempo 
que ele pode empregar em ins- 
truir-se, e sobre os servigos de 
diverso gran que a sociedade 
exige de sens membros. 

§ 1 — Toda sociedade politica mantem-se, e prospera pelo service 
de todos aqueles, que a constituem, logo, ela deve habilita-los para este 
fim; porem estes servigos sendo de diversos graus de utilidade, e por isso 
exigindo o esforgo, o emprego, ja da universalidade, de seus membros. ja 
de um menor e muito menor numero deles, forgam a sociedade a estabe- 
lecer debaixo de uma mesma razao, um sistema de instrugao proporcio- 
nada aos seus diferentes misteres, Portanto nao basta que a sociedade 
forme homens, releva demais que os conserve e os aperfeigoe progressi- 
vamente; que os ilumine, abrindo a porta do templo da verdade, a todas 
as idades, e fechando a do erro, e da ignorancia; releva que, a alma dos 
meninos, cultivada pela sabedoria de seus pais, se disponha gradualmen- 
te a escutar os oraculos da verdade, a reconhecer sua voz, e a nao con- 
fundi-la com os sofismas da impostura; releva que a sociedade, deitando 
mao de todos os meios faceis, e simples de instrugao, e *oferecendo-a li- 
vremcnte, aos que a procuram, a reparta na razao direta dos diversos ser- 
vigos, que demanda. 
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§ 2 A necessidade de dividir a instrugao pelos mogos em diver- 
sos graus, torna-se ainda mais sensivel se refletirmos na desigual fortuna 
de seus pais, nas diferentes circunstancias em que se acham suas fami- 
lias. e no estado, para que se destinam. dados cstes, que de for^a fazem 
variar o tempo, que o menino deve empregar em instruir-se; se igualmen- 
te refletirmos no progresso gradual, e desigualdade de suas faculdadea 
intelectuais, o que faz, que nem todas as doutrinas possam ensinar-se em 
todas as idades, e que doutrinas ensinadas pelos mesmos metodos nao 
possam ser aprendidas por todos durante o mesmo numero de anos. 
Graduando pois os diversos cursos de instrugao por estas vistas, conduo, 
que a soma de conhecimentos oferecidos a cada homem, deve proporcio- 
nar-se aos servigos de diferente ordem, que o Estado aguarda; ao tem- 

3. que cada mo^o pode empregar no estudo sem prejuizo de seu estado: 
a forga da sua atengao; a extensao e tempo de sua memoria; e finalmentc 
a facilidade, e precisao de sua inteligencia. 

§ 3 — De razoes tao obvias, e justas deriva-se a necessidade de leis 
especiais de instru^ao: na primeira, e mais comum a sociedade deve ter 
por fito. primeiro ensimir a cada um aquelas verdades, que sao uteis e ne- 
cessarias a todos. qualquer que seja sua profissao, ou gosto, atendendo 
ao grau de sua capacidade, e ao tempo, de que pode dispor; segundo co- 
nhecer as disposi$6es particulares de cada mo^o afim de as poder apro- 
veitar para o bem da generalidade; terceiro dispor os mo^os para os 
conhecimentos precisos a profissao, a que se destinam. A segunda espe- 
cie de instrugao deve ter por fim os estudos elementares de todas as ma- 
terias relativas a diversas profissoes da vida, cuja perfeigao redunda em 
vantagem, ou da sociedade, ou dos particulares. A terceira puramentc 
cientifica deve formar os homens destinados pela natureza ao melhora- 
mento da esp^cie humana por meio de novas descobertas, seu adianta- 
mento. e mulciplicacao. Esta ultima especie nao sera, por ora, objeto des- 
ta discussao. 

CAP. Ill ^— Primeiro grau de instrugao 
comum: distribuigao das es- 
colas. divisao do cur so, e dis- 
cipulos . 

§ 1 — O primeiro grau de instrugao comum, abrangendo todos os 
conhecimentos, que sao mais uteis, e necessarios ao homem, e tendo por 
fim habilita-los para o exercicio de todas as primeiras fun<;6es, publicas, 
e particulares, a que sao destinados pelo comando da lei, e interesse bem 
entendido da felicidade do pals, de que sao membros, e dos quais as pri- 
meiras indefectivelmente Ihes devcm ser confiadas afim de evitar os ma- 
les, que dessecam a seiva social pela ignorancia daqueles, que desgra^a- 
damente as exercitam, este grau de instrugao, digo, deve extender-se o 
mais possivel pelos habitantes desta capitania; e por isso atendendo, ja 
ao rendimento atual do subsidio, ja as divisoes politicas do pais, ja ao seu 
estado de popula^ao, sou de parecer, que se devem estabelecer 19 esco- 
las regidas, cada uma por seu mestre, a saber, 10 na comarca de S. Paulo, 
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sendo a principal a da cidade, 5 nas de Paranagua, 4 na de Itu, escolhen- 
do para assento delas aquelas vilas, que forem mais povoadas, e tiverenx 
mais comunicagao com as freguezias intermediarias. Para o future crear- 
se-a uma escola em cada vila, logo que as circunstancias da ^apitania 
assim o permitam; e como toda instrugao piiblica nao e exclusiva, a; lei 
deve nos diversos cursos, que compreende este piano, aplaudir, e favore- 
cer os ensinos livres por mestres particulares; porque eles corrigem os 
vicios da instrugao estabelecida, melhoram, ou retificam sua imperfeigao, 
maatem pela concurrencia o zelo, e atividade dos mestres, e submetem o 
poder publico a censura dos homens iluminados, sem falar na maior massa 
de luzes, que se dissemina pelos povos. 

§ 2 >— Sou igualmente de parecer, que esta instru^ao deva durar tres 
anos; porque tomando nove anos pelo termo medio, em que ela deve ter 
comego, vem a terminar nos doze, idade em que o menino nao e ainda 
preciso ao servi^o de sua familia, e em que os filhos dos pobres podem, 
sem algum prejuizo, consagrar diariamente algumas horas ao estudo, Tal- 
vez parega curta, e inexata a dura^ao deste curso, e antecipado o termo 
medio, sabendo-se as^naterias, que nele se devem ensinar; mas esta ob- 
jegao esvaecera e tornar-se-a de nenhum valor, quando se refletir, que 
nos paises quentes sendo mais premature o desenvolvimento fisico, e 
este andando de par com o intelectual, o menino mais cedo se desenvolva, 
com mais facilidade, em menor tempo aprende um maior mimero de ver- 
dades. 

§ 3 — Na escola de cada vila os discipulos serao divididos em tres 
classes, e bastara, que cada um receba uma ligao por dia; nao posso po- 
rem atermar a duragao horaria da aula, porque esta so deve ser conhe- 
cida pela experiencia do mestre no exercicio de suas fun?6es, e aprovada 
pelo Diretor dos Estudos com conhecimento de causa. A totalidade da li- 
qao sera dada pelo professor, suprido, ou atenuado por discipulos da.iilti- 
ma ciasse em adiantamento, que para este fim ele houver de escolher; este 
metodo, alem da vantagem de habilitar os discipulos a dignamente ocupar 
para o futuro o logar, que substituem, tern de mais a seguinte, e vem a 
ser que eles todos, nao mudando de mestre, adquirem com o tempo uni- 
dade de instru^ao, e unidade de carater. Uma so sala decente, subminis- 
trada pelo Estado, proporcionada em grandeza, e repartida segundo a 
ordem das classes, e suficiente para cada escola; e deste modo o profes- 
sor, co-adjuvado pelos discipulos mais adiantados e de sua escolha, pode 
manter a ordem em todas, sem fazer cargo a estes de cuidados superio- 
res ao seu alcance. 

CAP. IV — Estudos do pcimeiro ano. 

§ 1 — Ensinar-se-a no primeiro ano a ler, e escrever. Adotando 
um caracter de impressao, que representasse ao mesmo passo uma escri- 
turagao facil, o menino poderia apreender simultaneamente ambos estes 
conhecimentos, o que Ihe economizara tedio, e tempo; e se ajuntassemos 
ao estudo do conhecimento das letras, a agao de imita-las, isto o divertiria 
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muito, e desta artc ele conservaria com mais facilidade as suas formas. 
§ 2 — Apenas o menino souber ler, e escrever, em vez de ocupa-lo 

na leitura de coisas absolutamente superiores a sua compreensao, sistema 
que a supersti^ao, sempre fertil em meios de embrutecer os espiritos, faz 
grassar pela mor parte do mundo, devera ele aprender por um livro man- 
dado fazer para este fim, e designado para seu compendio, o qual con- 
tenha, 1.° palavras isoladas, e sem nexo, que o menino possa compreen- 
der, e das quais o mestre Ihe possa dar uma inteligencia mais precisa; 
2.° um numero de frases simples, ou sentemjas claras, proporcionadas a 
sua capacidade e que exprimam alguns destes juizos, que ele costuma dia- 
riamente formar, ou entao algumas observacdes sobre objetos, que habi- 
tuahnente ve, de feigao que nelas descubra a expressao de suas proprias 
ideias, o que seria para ele um exercicio encantador: nesta ocasiao pode 
o mestre explicar algumas das primeiras no^oes da gramatica de nossa 
lingua; 3.° curtas historias morais. despidas de toda a maxima, ou re- 
flexao, proprias a faze-Io atentar sobre os primeiros sentimentos, que ex- 
perimenta. Na primeira decada da vida, a compaixao pelos homens, e 
animais, o aferro habitual por aqueles que nos fizeram ou desejam fazer 
bem, mimosos germens da ternura filial, e da doce amizade, sao os pri- 
meiros sentimentos, em que se exeicita a alma do menino: eles tern por 
origem imediata, ja novas sensagoes de prazer, ou de pena, ja esta lei in- 
terna da nossa conciencia, que nos mostra a justiga, e o dever, como re- 
gra de nossas a^oes em todas as circunstancias da vida; eles moram no 
fundo de nosso ser, apenas temos no^ao distinta de um individuo. A 
compaixao pelos animais tern o mesmo domicilio, que a primeira; ambos 
iiascem dessa dor, e dever irrefletidos, excitados em nos pela vista, ou 
lembranga, dos sofrimento de outro ser sensivel. Se acostumamos o me- 
nino a presenciar com indiferenga os males dos animais, enfraquecemos, 
ou embotamos nele os principios retidos de sua moralidade, e sem os 
quais nao ha no homem, mais que um calculo de interesse, ou uma fria 
combinagao de razao; ou entao geramos nele este habito de dureza, pre- 
disponente a ferocidade, e quasi sempre pretexto especioso para todo pro- 
ceder tiranico; 4.° descrigoes concisas dos animais, e vegetais mais uteis 
ao homem na vida social, particularmente dos indigenas ou naturalizados, 
que o menino pode observar, e pela comparagao das descri^oes, que leu, 
julgar de sua exatidao. Por este metodo o menino, gostoso de recordar 
coisas, que viu sem aten^ao, apreciando a utilidade, que tem os livros, de 
trazer-lhe a memoria ideias adquiridas, que Ihe escaparam, habituar-se-ia 
a ver melhor os objetos ocasionalmente oferecidos a ele; acostumar-se-ia 
a formar nogoes mais precisas, e a distingui-las entre si; esta primeira 
ligao de logica, adqiiirida antes de conhecer este nome, nao seria das 
menos vantajosas; 5.° e ultimo: a exposigao do sistema da numeraijao com 
os caracteres, que designam os numeros, e o metodo de com eles repre- 
sentar todos, escrevendo em cifras qualquer numero exprimindo por pa- 
lavras e inversamente. 

§ 3 — Excuse dizer, que tanto no primeiro ano, como nos dois seguin- 
tcs deste curso de instru^ao, o professor deve ter em vista amestrar-se no 
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metodo de enslnar, e fazer-se compreender; instruir-se no modo de res- 
ponder as pequenas dificuldades ou questoes que o menino Ihe possa pro- 
per; analisar cscrupulosamente as palavras insertas no compendio afim 
de dar ao discipulo ideias precisas delas, nao se esquecendo de empregar 
as palavras t^cnicas que geralmente foram adotadas, nao so porque a 
linguagem filosofica e mais exata, que a vulgar, mas tambem porque 
iguais vocabulos exprimem nogoes mais precisas, designam objetos mais 
distintos, e correspondem a ideias de mais facil analise. 

§ 4 — Excuso finalmente acrescentar, que neste curso de tres anos, 
o mestre nao deve teimar, em que o menino aprenda muito de memoria; 
mas em que Ihe de conta da historia ou descrigao, que leu, on do sentido 
da palavra que escreveu, e isto por muitas razoes, porem a principal por- 
que e mais util, que o menino retenha ideias, do que repita palavras. 
Esta doutrina 6 aplicavel a todo genero de estudos, 

CAP. V — Estudos do segundo ano. 

§ 1 ^— O livro de leitura do segundo ano principiara por historias 
morais, nas quais os sentimentos naturais, que se pretenderem despertar 
ja sejam mais refletidos; por exemplo, aos primeiros movimentos de pie- 
dade substituir-sc-ao os da beneficiencia, e as do^uras que se derivam 
do exercicio da humanidade, ao sentimento do reconhecimento, e desejo 
de compensar os beneficios recebidos, e o zelo atento de amizade, a 
estes deveres, sem o exercicio dos quais se nao pode ser fiel amigo etc.. 
As historias, pois nesta epoca devem ter por fim, despertar as ideias mo- 
rais, e excitar o menino a que as forme; dar-lhes maior extensao, e exa- 
tidao; e finalmente conduzir o menino a comprender os preceitos do 
moral, ou melhor a inventa-los. Para tal ensino basta que o mestre de- 
sembrulhe o fio, que encaminhou os inventores, mostre a vereda que eles 
trilharam; e estou certo que o discipulo chegara facilmente a iguais re- 
sultados. Um semelhante metodo e de toda necessidade, mormente no 
estudo das ciencias morais, porque as leis imperativas e nossa vontade nao 
nascem da vista dos objetos sensiveis, mas da reflexao de cada individuo 
sobre seu sentimento intimo, sobrc o seu eu interne. 

§ 2 ^— A estas historias seguir-se-ao as describees dos vegetais e ani- 
mais, algum tanto mais ampliadas, e ja com a explicaqao de suas utilida- 
des mais palpaveis na agricultura e nas artes; ajuntar-se-ao descrigoes 
de novos animais e vegetais, e os primeiros rudimentos praticos da cultura 
dos vegetais, tanto indigenas como naturalizados, por exemplo, o tempo 
e o modo; de os plantar, as terras, que Ihes sao propicias, e as maquinas, 
que dando-lhes uma nova forma, os dispoem para os diferentes usos da 
vida. 

§ 3 — Terminara o compendio do segundo ano pelo estudo das quatro 
rcgras simples da aritm^tica, base de todas as quest6es que se podem pro- 
per sobre os numeros, e pelas primeiras nogocs de geometria, particular- 
mente as que forem mais necessarias a medigaoi dos terrenes. Neste en- 
sino o mestre se nao limitara a ensinar puramente as regras. e nogdes de- 
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terminadas; devera alem disto insistir sobre as razSes em que elas se 
fundam; multiplicar as operaqoes, afim de os habituar a elas: fazer apli- 
car as regras a diversos exemplos, propondo pequenas questoes de facil 
resolugao; e finalmente exercitar o menino em tragar figuras, ja a mao, ja 
com o compasso e regua. 

CAP. VI — Estudos do terceiro ano. 

§ 1 — O terceiro ano deve consagrar-se a explicagao dos principios 
morais, que diretamente se Ihe devem apresentar, e de urn codigo 
moral suficiente para a conduta da vida: a exposigao da organizagao 
constitucional portuguesa, e da natureza dos poderes, que a mantem; a 
um resume da historia natural do pais, e sua aplicagao a agricultura, e 
artes mais comuns; ao aperfeigoamento dos metodos de agrimensura. o 
que os forliiica no habilo da aritmetica, e geometna: finalmeate a cx- 
posigao elementar de alguns principios de fisica, e a explicagao dos efei- 
tos das maquinas mais simples, e de mais uso na Capitania. 

§ 2 — Nao incluo no pequeno codigo de moral as opinibes religiosas 
do nosso culto por competirem privativamente aos pais, e curas d'almas; 
e com toda justiga semelhantes opinibes devem ficar a cargo deles. Com 
efeito nunca os principios religiosos se arraigaram tanto no coragSo dos 
mogos, como na ocasiao, em que os pais, e curas, ensinando os dogmas 
positivos da religiao, que revestem a alma do dogma natural, ou religiosi- 
dade, Ihes dissesscm: Vos conheceis ps cieveres, que ligam vossa vontade; 
vbs conheceis os fins, para que a natureza, e a sociedade vos destinam: 
apresentando-vos estas bases nbs vos propomos novos estimulos ao exer- 
cicio de vossos deveres; nos acrescentamos uma felicidade mais pura a fe- 
licidade, que eles vos prometem, e uma certa indenizapao aos sacrificios 
que elcs vos demandam: nos nao vos oferecemos um jugo novo, mas ali- 
geiramos o peso do antigo. 

CAP. VII — Consideragoes sobre o me- 
todo seguido neste primeiro 
grau de instrugao. 

§ 1 — Examinado na congula (?) de uma boa critica o quadro desta 
primeira instrupao, e manifesto, que dela resultam as seguintes vanta- 
gens: 1.® a de encerrar os conhecimentos mais precisos; 2." a de formar a 
inteligencia humana por meio de ideias justas, fortificando suas facul- 
dades por tao continue exercicio; 3.® a de habilitar os mopos para uma 
instrupao mais extensa, e completa . Preenchido o primeiro fim da edu- 
cagao, que consiste em desenvolver, e aperfeipoar as faculdades naturais 
do homem, escolheu-se para as exercer os objetos, que Ihe sao de dia- 
ria utilidade na conduta da vida; e formado o piano, como se fosse unico 
e suficiente para a generalidadc dos povos desta Capitania, abriu-se a 
porta para os estudos mais prolongados. 

§ 2 — Despertando os sentimentos morais por meio de histbrias 
interessantes; misturando com o estudo da geometria o entretenimento de 
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fazer as figuras, ja operagoes sobre o terreno; descrevendo no estudo 
clementar da historia natural objetos continuamente apresentados aos 
olhos; excitou-se no mogo esta curiosidade natural da infancia, estimulo 
mais que suficiente para determina-lo a aplicagao, estimulo entao talvez 
maior, que o da gloria, e que jamais deve extinguir-se, apesar do que 
disscram contra ela cssa moral supersticiosa, ferrenha em eternizar a 
estupidez Humana, ou essa falsa filosofia, que colocava a felicidade Hu- 
mana numa insensibilidade apatica; demais a natureza semeou de pra- 
zeres o caminho da instrugao, e para um menino ja e um grande de- 
leite o poder livrar-se desta inquietagao penosa que acompanha a con- g 
ciencia de sua ignorancia. S 

§ 3 — Banindo deste piano os castigos, baniu-se o antigo sistema S 
fradesco, e absurdo, que engelhava a atividade natural dos mogos, que o 
hebetava seus sentimentos morais, e acabava por plantar na alma de um -r, 
homem livre as sementes da escravidao e da baixeza; banindo-se deste S 
piano toda a especie de distingdes, baniu-se a ambigao, este amor das S 
dignidades, e perogativas pessoais e exclusive: baniu-se a ambigao ex- |P 
tremada, este Deus cruel, que ainda nao contente com um templo, e in- c? 
censos, ate aspira a ter vitimas; baniu-se finalmente a avareza, esta am- 
oigao tranqiiila do ouro, que acaba produzindo todos os males, que atual- 
mente contaminam e gangrenam o coragao do corpo politico. 

§ 4 — Por ultimo o menino, alem do amor e consideragao de seus g 
mestres, tern na casa paterna outros encorajamentos ao estudo; o desejo -j 
de ser aprovado, e amado de seus progenitores, e a primeira de suas pai- 
xoes; por conseguinte ele sera sempre, o que seus pais quizerem, sem 
haver prccisao de outros estimulos ao trabalho, que manifestamente ul- 
tra; am a natureza. 

CAP. VIII — O segundo grau de instru- 
gao, duragao do curso. divi- 
sao das escolas, mestres, etc. 

O segundo grau de instrugao tendo por fim o estudo elementar de 
todas as materias relativas as diversas profissoes da sociedade, estudo, 
que deve sempre proporcionar-se ao gradual desenvolvimento das facul- 
dades naturais dos discipulos, e aos servigos de segunda ordem, neces- 
saries ao bem do Estado; alem disto devendo este regular-se pela popu- 
lagao indtistria e riqueza do pais, bastara, que os estabelecimentos para 
este grau se formem na cidade de Sao Paulo, capital da Capitania. 

§ 2 — No primeiro grau de instrugao deram-se de mistura os ele- 
mentos de todos os conhecimentos, necessarios ao uso da vida; o segun- 
do grau que jS acha as faculdades de discipulo, mais desenvolvidas, e 
roboradas, exige-se que se tirem linhas de demarcagao entre estes ele- 
mentos, que se separem as materias. e se acrescentem outras, e se de 
maior extensao ao estudo delas. Por este modo os mogos de inteligencia 
mais ordinaria recebem instrugao, que Ihes e suficiente; aquelcs cuja 
compreensao parecia tarda e ate bordava a estupidez despertam-se a vista 
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de objetos, com que sua alma simpatiza, e desembrulham faculdades, que 
sem isto teriam permanecido num letargo absolute: e os de disposi^oes 
mais felizes, apaixonando-se, e sentindo uma inclina^ao, ou gosto deci- 
dido por esta, ou aquela ciencia em particular, habilitam-se desde entao 
para fazer progresses nela, quando passarem ao estudo de qualquer das 
ciencias do terceiro grau de instru^ao. 

§ 3 — Seis anos sao suficientes para complemento do estudo de to- 
das as materias, que devem ensinar-se neste segundo curso de instrugao: 
com eles o mo^o se torna capaz do exercicio da mor parte dos misteres 
da sociedade; com eles chega a idade de dezoito anos, tempo em que as 
suas faculdades estao quasi em pleno vigor, e for^a; tempo cm que suas 
inclinagoes por esta ou aquela profissao da vida, se fazem mais sensiveis, 
e em que ele pode aplicar-se a esta ou aquela ciencia em particular, que 
voluntariamente escolher, ou limitando as suas vistas ao cuidado, e ma- 
nutengao de sua familia, limitar tambem sua atividade as fun^oes mais 
gerais da sociedade. 

§ 4 — Cinco mestres sao precisos para o ensino das materias, que 
devem cstudar-se neste grau; e por consequencia cinco salas decentes, 
subministradas pelo Estado, ou pelo menos tres, se o tempo de cada aula 
o permitir. Dar-se-a uma ligao por dia, e como disse no capitulo 3.°, 
durara o tempo que for determinado pela experiencia do mestre e apro- 
va^ao do Diretor. 

§ 5 Nao e possivel mantcr neste segundo grau a devida unidade 
de caracter e de instrugao, porque a divisao de materias, pressupde a di- 
visao de mestres; mas entao ja ela nao e tao necessaria, como no primeiro 
degrau da vida, era que se faz precise dar assento e estabilidade a pai- 
xoes sem cessar renascentes. Demais um caracter ja meio formado pe- 
los sentimentos morais desenvolvidos no primeiro curso de tres anos e 
as primeiras luzes nele adquiridas, juntas a boa escolha de mestres, des- 
truirao em parte a versatilidade natural dos moijos, e servirao de tocha 
para a boa dire^ao de suas paixoes. 

CAP. IX — Estudos do segundo grau de 
instrugao. 

§ 1 — fiste curso compreendera 1.°, as nogoes fundamentais da gra- 
matica latina, e seu estudo, juntando-se a ele o da lingua francesa, no 
que pode despender-se dois anos; 2.° a metafisica, logica e moral; 3.° as 
ciencias fisicas fundadas na observagao e experiencia; 4.° as matema- 
ticas e a parte das ciencias fisicas, fundadas no calculo; 5.° a historia, 
e a geografia, juntando-se a elas retorica, ou a arte de exprimir ideias. 

CAP. X — Consideragoes sobre cada uma 
destas materias, e sobre o que 
delas se deve ensinar: 

§ 1 __ Se a morte dc um povo, trazendo consigo a morte de suas 
descobertas e trabalhos, torna o estudo de sua lingua ainda muito mais 
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inutil; e o soberano, na instrugao de seus vassalos, so deve fazer crer, o 
que e provado, e nunca as opinioes de sabios de outros paises; se em 
toda conduta da vida, a razao, e observagao deve ser o unico fanal das 
agoes humanas, e nunca o exemplo dos outros povos; se finalmente o 
conhecimento da lingua latina so contribue a fazer-nos admirar alguns 
homens de genio da antiguidade, como Cicero, Virgilio, Horacio, Llvio, 
Tacito, Salustio e PUnio; entao o ensino desta lingua, estudo verdadei- 
ramente de luxo, nao pode ter lugar em um piano de instrugao geral. 
Mas atendendo a necessidade de melhor desenvolver, e arreigar os pri- 
meiros rudimentos da gramatlca, dados no primeiro grau de educagao; 
refletindo na precisao habitual, que dela tern, os que se destinam a vida 
eclesiastica e outras profissoes, pelo sistema dominante de nossas instru- 
goes particulares; cedendo mesmo ao imperioso prejuizo da Nagao nesta 
parte, admito uma aula de lingua latina com tanto que a ela se ajunte o 
estudo da francesa, lingua geral, e mais util pelas muitas verdades neces- 
sarias ao bem do pais, que podemos escolher dos escritos de seus sabios. 

§ 2 — No ensino das ciencias fisicas devem preferir-se em primeiro 
lugar as parte mais uteis na economia domestica, e publica; depois aque- 
las que engrandecem e elevam o espirito, dissipando prejuizos, e terrores; 
por ultimo o majestoso edificio do sistema das leis da natureza, que, alar- 
gando a esfera de nossos pensamentos estreitos, e circunscritos, eleva nos- 
sa alma para ideias imortais, e e mais uma escola de sabedoria, que uma 
ligao de ciencia. Pela mesma razao no animo das matematicas de- 
vem escolher-se com preferencia os calculos de aritmetica politica, e 
comercial, e os elementos das teorias sobre que eles se fundam; depois 
os elementos das teorias precisas ao conhecimento do uso, e utilidade das 
maquinas, dos projetos de manufaturas, dos pianos de canais, de feigao 
que sendo mister possamos administrar os trabalhos publicos, sem nos 
abandonar-mos a uma confianga cega nos homens da arte. 

§ 3 ^^ O estudo da logica deve ser mais simples, e limitar suas ob- 
servagoes ao exame das leis do entendimento na fungao do raciocinio; a 
forma destes raciocinios; a natureza destas proposigoes e aos diversos 
graus desta certeza, que e dada ao homem no emprego de suas leis 
intelectuais. Quanto a metafisica e a moral, direi, como dizia Condorcet 
nos ultimos momentos de sua vida, que sendo manifesta a imperfeigao da 
analise das faculdades intelectuais, e morais do homem, cumpre dar uma 
nova analise critica destas mesmas faculdades, refazer a ciencia do en- 
tendimento humano desfigurada pelos sensulistas, banir esta metafisica 
dos sentidos, que colocara o interesse e todas as paixoes no trono da 
moral; direi finalmente, que e muito necessario o estudo de uma moral, 
pura como a do Evangelho, severa como a do Portico, de uma moral que 
considere o ser racional relativamente a si, aos outros e ao destine geral 
da humanidade, de onde nascem os primeiros elementos da moral parti- 
cular, universal e do direito natural. Fora mesmo bom, que se ajuntasse 
a este estudo os rudimentos da antropologia, pedagogica e jurispruden- 
cia, as teorias da virtude prudencia e sabedoria usual da vida, que resul- 
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tam do tipo abstrato do dever, segundo as rela^Ses acidentais dos indi- 
viduos e das sociedades. 

§ 4 — No estudo da geografia e historia nao sc pretende que o pro- 
fessor se encarregue de dar a descrigao de um pais ou o resumo mais ou 
menos circunstanciado dos fatos, que formam a historia complicada de 
um povo, porque iguais conhecimentos se adquirem com mais facilidade 
pela leitura; porem sim que ele de uma explicagao mais ou menos extensa 
de um quadro ou tabela, que, seguindo a ordem dos tempos, apresente 
para cada epoca a distribuigao da especie humana no globo, seu estado 
em cada uma destas divisoes, seus climas, suas produ<j5es indigenas mais 
uteis, suas rela^oes com outros povos, etc., e o nome dos homens, que por 
suas luzes, e trabalho, mais influiram para a sua felicidade. Por meio des- 
tas tabelas o discipulo aprendera a ordenar no espago e no tempo, os fatos 
e observagoes diversas, que Ihe forem transmitidos, habituar-se-a a abar- 
car suas relagoes e a crear para si uma filosofia da historia, o que nao 
acontece no estudo de fatos isolados, que espalhados nas diferentes pa- 
ginas de um livro, instantaneamente se riscam da memoria, e que, para 
se conservarem, exigem do discipulo, que forme iguais quadros em seu 
pensamento. 

§ 5 — Quanto ao ensino da arte de exprimir, e desenvolver as 
ideias, digo, que suas regras se devem conformar com os efeitos, que de- 
las se requerem. Na antiguidade, tempo em que se desconhecia a im- 
prensa, e havia mister de persuadir, e seduzir os povos pelo dom da pa- 
lavra, esta arte se reduzia meramente a ensinar o modo de bem falar, 
e os progresses que ela fez, mostram, de quanta importancia era a seus 
olhos. Depois da invemjao da imprensa, mudaram as circunstancias; 
escreveu-se nos negocios particulares, imprimiu-se nos negocios publicos, 
e desta arte decidiram-se as questoes e a proporgao que cresceram as lu- 
zes de uma na^ao, cresceu tambem a facilidade de espalhar rapidamente 
as ideias por meio da impressao: portanto, a arte de escrever discursos 
e a verdadeira retorica dos modernos, e a eloquencia de um discurso e 
a de um livro feito para ser entendido por todos os espiritos. A vista 
disto em que vem a consistir esta arte, considerada como parte de um en- 
sino publico? Em escrever uma memoria, ou parecer, com clareza, me- 
todo, e simplicidade; em desenvolver as razoes com ordem, e precisao, 
evitando de um lado a negligencia, ou afeta^ao, e de outro a exagera^ao 
e mau gosto. 

§ 6 — Seria alem disto bom que o mestre ensinasse a arte de reu- 
nir em um todo as ideias, de as encadear e classificar, ja escrevendo com 
elegancia, e nobreza, ja evitando defeitos, que a natureza as vezes co- 
loca a par das grandes qualidades de espirito; que finalmente exercitas- 
se seus discipulos, com exemplos, no modo de desembrulhar o erro den- 
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tre os prestigios da imaginagao, ou o ( *) babelico das paixoes, e de abarcar 
a verdade sem exagera-la. Deste modo estou certo que os homens nas- 
cidos, para a eloquencia, se-Io-ao para a verdade, e aqueles, a quem a 
natureza refusou igual talento, saberao inda agradar, fazendo amar a 
razao. 

CAP. XI — Compendios e mestres. 

§ 1 — Os compendios destinados para o primeiro grau de instrugao, 
encerrando em si elementos mais simples, e principios de verdade geral- 
mente reconhecida, que nunca experimentam a influencia das novas des- 
cobertas, devem ser compostos debaixo da vigilancia, e inspegao do Es- 
tado, porque desta forma sua doutrina nunca sera desnaturalizada, pela 
superstigao ou negligencia, e por isso hao de ser de necessidades melho- 
res. Podem, portanto, ser feitos ou pelos mestres encarregados deste 
ensino, ou por particulares, que quciram entregar-se a estes generos de 
trabalho em beneficio de sua patria, voluntariamente ou por ordem su- 
perior; podem mesmo traduzir-se alguns, que ha nas outras na?6es cul- 
tas, particularmente a alema, que mais se tem assinalado nesta especie de 
instrugao, apropriando-os ao sistema estabelecido neste piano, e depois 
faze-los examinar por aqucla corporagao ou pessoas literatas, e sabias, a 
quem o soberano haja de confiar iguais exames. 

§ 2 — Como porem o segundo grau de instrugao trata das ciencias 
mais em particular, bem que ainda elementarmente, porisso, me parece 
justo, se deixe a cargo do mestre a escolha dos livros, porque quer ensi- 
nar, fazendo-os, traduzindo-os, ou aproveitando os que ha na nossa lin- 
gua; desta maneira mantem-se nele uma atividade util, ata-se-lhe um novo 
motive de emulagao, e se Ihe concede a liberdade de comunicar aos seus 
discipulos as descobertas uteis, e curiosas, que o progresso nao interrom- 
pido das ciencias pode oferecer. 

§ 3 — No caso de se pretender dar a devida execu^ao a este piano, 
os mestres, que se houverem de crear para as cadeiras, que ele exige, 
podem ser propostos no numero de tres para cada cadeira, precedendo 
exames, e conhecimento de sua capacidade, ou pelo diretor dos estudos 
se na Capitania, ou pelo Tribunal encarregado deste ministerio se na 
Corte, e dentre os tres escolhidos e aprovado um pelo soberano: mas 
quando pelo correr dos tempos, se instituirem sociedades literarias, es- 
tabelecimentos, que pela grande massa de luzes, que procuram e disse- 
minam, sao da maior necessidade nesta, e outras Capitanias, entao fi- 
cara a cargo de iguais sociedades proper tres mestres para cadeira, do 
diretor escolher um, e do soberano aprova-lo. Por um scmelhante me- 
todo ha se esperar mais luzes e imparcialidade na nomea^ao dos mestres, 

*) A palavra seguinte que Primitivo Moacijr leu "bebadico'' nos pa- 
ceceu abusurda; talvez seja, como nos sugeriu o Prof. Basilio de Ma- 
galhaes. "babelico". 



- 105 - 

mormente, por nao ser ela decisiva, e nao apresentar preferencia alguma 
pessoal; alem de que nao pode tao facilmente insinuar-se a intriga em 
dois juizes separados, e independentes. Depois de instituidas as socie- 
dades literarias, julgo desnecessaria a adogao dos exames publicos; 1.° 
porque estes concorrem insensivelmente a corromper os estudos, a substi- 

tuir palavras a razoes, conhecimentos superfluos a necessarios, e instruti- 
vos, cousas de pequeno momento a cousas grandes, e que aperfeigoam a 
razao; 2.° porque entao generalizadas as luzes, os homens de merito sao 
conceituados em seu justo valor pela opiniao publica, e logo o juizo de 
homens sabios, e imparciais, deve ser anteposto a regra inserta de um 
exame ptiblico, que apenas pode decidir de uma qualidade. mas nunca 
do todo das qualidades diversas, que se requerem num mestre. 

§ 4 — Como a fungao de mestre pressupoe o habito e o gosto de 
uma vida sedentaria, e regular; e porisso as condigoes, que devem enca- 
minhar na boa nomea^ao, e escolha para iguais empregos, sao as seguin- 
tes: que o nomeado, alem das luzes precisas, tenha um caracter doce e 
firme, paciente e zeloso, bom e dotado de dignidade; um espicito exato, e 
vivo, flexivel, e metodico; e como por sua natureza e dontinua e perma- 
nente, porisso ela dever ser incompativel com todos os empregos, que 
exigem assiduo exercicio, e por conseguinte o mestre fica deles inibido. 
Demais os mestres, exercitando fungoes isoladas, porisso mesmo nao de- 
vem formar associaqao de especie alguma. nem governar ou influir sobre 
a nomea^ao de cadeiras vagas. Cada um deve viver separado porque 
este e so o meio de entreter uma emulagao, que nao degenere em intriga, 
ou ambigao, de obviar toda especie de rotina, e fazer, com que a instru- 
<;ao, instituida para o bem dos disdpulos, e utilidade, da patria, se nao 
regule pelo interesse dos mestres. 

§ 5 — A dificuldade de ser igualmente profundo em todos os ra- 
mos de conhecimentos humanos pela curteza da vida, e vastidao deles; 
o adiantamento progressive, que e de esperar-se de todo homem na cien- 
cia, que ensina; a igualdade de consideragao, e estima, concedida, neste 
piano, a qualquer dos encarregados desta instrugao pede, que os mestres 
nao sejam amoviveis de suas cadeiras, particularmente os do segundo 
grau; e a utilidade publica exige, que empregos de uma longa, e penosa 
preparagao, tenham uma especie de perpetuidade: deve, portanto, o em- 
prego de mestre durar vinte anos, espa?o ja grande na vida de um ho- 
mem, e suficiente para execuqao dos trabalhos, que empreendeu a bem da 
instru^ao publica, e nao superior a conserva?ao de sua forqa capacidade 
e gostos. Findo este tempo, podera querendo, ser continuado no mesmo 
exercicio. 

§ 6 — Todo o honorario e em boa economia alimento, ou sustenta- 
gao decente de empregado, e uma verdadeira receita para o Estado; cm 
consequencia ele deve avaliar-se pela consideracjao anexa ao emprego; 
pelo estado de careza ou barateza do pais, que nasce de sua maior, ou 
menor riqueza; pela natureza do beneficio feito ao Estado, e pelos tra- 
balhos e despesas anteriorcs, que o habilitaram para bem servi-lo. 
Fundado em razoes de tanta evidencia, e atendendo ao mesmo passo, 
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h atualidade de nossas finangas, sou de parecer, que os mestres do pri- 
meiro grau de instrugao, sendo do interior, tenham 250$000 de honorario 
anual, os da marinha e cidade 300$000; e os do segundo grau, 400$000, 
enquanto nao e possivel iguala-los todos; estes honorarios pelo numero 
de cadeiras estabelecidas neste piano montam, ao compute de 7:000$000 
soma nao superior ao redito anual do "subsidio literario", e por isso 
compativel com as forgas da Capitania. O acrescimo porem, e os au- 
mentos progressives, que tiverem, trienajmente estas rendas, podem apli- 
car-se para a compra gradual das maquinas mais simples, e uteis, de li- 
vros, e outros objetos naturais, visto ser mister o estabelecimento de um 
museu, gabinete, e biblioteca para o uso dos mestres, e discipulos debai- 
xo das regras, e norma que depois expenderei. 

§ 7 ^— Preenchido o tempo do ensino de qualquer mestre, ou morto 
ele em atual servigo, e da justiga e equidade de S. A.R., que no primeiro 
caso, ele seja jubilado com seu ordenado por inteiro, e no segundo sua 
mulher, e filhos, gozem de uma pensao proporcional ao tempo do seu 
servigo; porque homens, que bem mereceram da patria, e condenaram 
parte de sua vida a uma profissao tao penosa, e util, tern irrefragavel di- 
reito a uma recompensa, que os indenize de todos os sacrificios feitos a 
outro qualquer meio de fortuna. Para o complemento de medida tao 
justa, e ao mesmo passo sem onerar com este acrescimo de despesa o Es- 
tado, lembro a criagao dos montes pios, reservando para o futuro o dar 
um piano a este respeito, quando seja necessario. 

§ 8 — Finalmente se o Estado em toda a instrugao publica tem em 
vista a prosperidade nacional; se para obter um fim tao saudavel, ele 
mantem com a decencia possivel os encarregados dele, e ate estende suas 
recompensas indo alem do termo de seus servigos; e entao pelo mesmo 
motivo ele deve destitui-los, quando houverem causas graves, que a isto 
o forcem, quais o menoscabo e omissao absoluta, e notoria de todos os 
deveres, que por este piano ficam a cargo dos mestres. Mas como toda 
destituigao e verdadeiramente um juizo penal, e iguais juizos demandam 
a justiga mais imparcial, e manifesta; porisso parece, que, na organiza- 
gao atual da Capitania se deve deixar ao Diretor dos Estudos o direito 
de a pedir, a uma junta composta dos dois Ministros da Cidade, dois 
Professores, presidida pelo General, o direito de a pronunciar, e ao So- 
berano a confirmagao da sentenga; quando se criarem as sociedades lite- 
rarias, de que falei, a Junta sera composta de dois Professores e dois 
Membros da Sociedade nomeados pelo General, e presidida por ele. 

CAP. XII ■—■ Necessidade de um Diretor 
dos Estudos; suas qualida- 
des e obrigagdes, etc.. 

Si"- Todo estabelecimento, ou instituigao publica pressupoe um 
chefe, ou economo, qualificado por sua representagao, e probidade, e ver- 
sado em todas as materias, que fazem objeto deste piano, o qual tenha 
a seu cuidado a diregao, e mantenga do equilibrio de todas as suas par- 
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tes; sua maior complicagao estabelece uma maior necessidade dele. No 
comego do estabelecimento e o soberano, quem o deve nomear; porem de- 
pots da criagao das sociedades literarias, julgo acertado, que elas propo- 
nham tres homens para o Soberano escolher e aprovar um. A natureza. 
a decencia, e consideragao de um semelhante cargo determinam por si 
o honorario, que se deve conferir ao Diretor dos Estudos; porisso julgo 
superfluo aterma-lo. 

§ 2 — O Diretor dos Estudos deve ser incumbido da diregao e au- 
mento da biblioteca, e gabinetes, de que falei no capitulo antecedente; 
porque iguais estabelecimentos, sendo reunidos debaixo da inspegao de 
uma so pessoa, o cuidado de os dirigir merece ocupar um homem ilumi- 
nado, e pode parecer a seus olhos mais um meio de gloria. 

§ 3 — Alem disto ele deve fazer substituir momentaneamente os 
mestres ausentes, ou enfermos, fazer executar todos os regulamentos da- 
dos as escolas, cuidar na decencia e conserva^ao das salas destinadas 
ao ensino, e dar as providencias precisas para a sua repara?ao, afim de 
sc evitarem todos os acidentes, que podem interromper o curso dos estu- 
dos. Alem da parte, que tem na nomeagao e destituigao dos professores, 
ele deve tambem no fim de cada trimestre presidir a congrega^ao dos 
professores da cidade, na qual sc tratara do estado do curso letivo de 
cada um, do numero dos discipulos, seu progresso, ou adiantamento, pa- 
ra poder com conhecimento de causa providenciar, o que for mister, e 
corrigir paternalmente aqueles mogos, que se desviarem do cumprimento 
de suas obrigagoes. file deve todos os anos exigir das municipalidades 
um certificado do exercicio, e atividade dos mestres, e destes uma lista 
do numero de seus discipulos com o assento de seu adiantamento, para 
dar as providencias. que julgar acertadas, nao se desonerando porisso 
de as visitar em certos tempos para remediar alguns abusos, que possam 
ter grassados. Estas listas devem ser guardadas no arquivo da sala das 
congregagoes, de onde deve extrair-se copias, e remete-las ao governa- 
dor, para este saber dirigir-se na escolha dos funcionarios de sua Capi- 
tania, visto ser de toda necessidade que o Estado se nao sirva, sinao 
com homens capazes, habeis e honrados. Deve finalmente o Diretor ter 
a imediata inspegao de todas as aulas determinadas neste piano, e ate 
de outras quaisquer de grau mais subido, e particulares a esta, ou aquela 
profissao da vida a que o homem se destine; deve porem entender-se isto 
com as aulas publicas, porque os ensinos por mestres particulares, que a 
lei permite, e aplaude, sao sempre da escolha e gosto dos que os procuram. 

CAP. XIII — Regras para os diferentes 
cursos desta instrugao. 

§ 1 — Sendo a difusao das luzcs por todos os membros desta Ca- 
pitania o fim, a que se propoe este piano, e claro, que todo e qualquer 
vassalo de Sua Alteza Real pode ser admitido aos diferentes cursos de 
instrmjao publica. 
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§ 2 — Dos estudantes, que houverem de entrar para os diferentes 
cursos desta instrugao, extraira o professor nove listas para os nove me- 
ses do curso letivo com o numero, e nomes de cada um, e nelas assenta- 
ra diariamente as falhas, e estado de adiantamento deles, para no fim de 
cada tres meses as apresentar em congregagao com as competentes ob- 
servagoes, e o Diretor dos Estudos, a vista delas, poder dar as providen- 
cias, que julgar mais apropositadas, e deste modo poder destruir a re- 
missao de frcquencia ou a inaplicagao. 

§ 3 — Durante o curso letivo de cada um dos anos do segundo grau, 
exceto o de latinidade, o professor dara para materia de dissertagao tres 
questoes relativas as doutrinas ensinadas, as quais serao apresentadas no 
fim de cada tres meses: sera o meio de entreter os estudantes nas horas 
vagas, de os habilitar a escrever, e de arraigar melhor as ideias adqui- 
ridas. 

§ 4 — Nenhum estudante do segundo grau de instrugao podera ser 
promovido, de um ano para o outro, uma vez que nao tenha passado por 
um exame publico, no qual se conceitue sua aplicagao, e progresso: o 
metodo dos exames, admitido para os estudantes, tern por fim acostuma- 
Iso a falar em publico, e a dar-lhes certas facilidades, que e de desejar 
em certas idades; dele nao nasce a menor intriga, porque a teima em sus- 
tentar suas opinioes nunca impora a mestres, que sempre sc julgam, e 
na realidade sao mais habeis do que eles. 

§ 5 — Na passagem, porem, do primeiro grau para o segundo e 
escusado o referido exame, e basta o juizo, que o mestre forma de cada 
um dos seus disdpulos nas listas anuais, que envia ao Diretor, para por 
ele ser admitido qualquer estudante, exceto se algum reputando-se lesado 
na opiniao de seu mestre, e porisso inibido de.passar apara o curso do 
segundo grau, quizer tentar os acasos de um exame, o qual sera leito 
por professores do segundo, nomeados pelo Diretor, e por ele presidido. 
Os estudantes de escolas particulares que quizerem passar para as pii- 
blicas, ficam sujeitos a iguais exames. 

§ 6 ^— Findo qualquer exame passar-se-a ao estudante uma certidao 
de sua aprovagao, assinada pelos examinadores, e rubricada pelo Diretor 
dos Estudos. Semelhantes exames serao registrados num livro que para 
este fim se mandara fazer, e sera guardado nos arquivos da sala das con- 
gregagoes. 

§ 7 —- Iguais certidoes serao o titulo unico, pelo qual o estudante 
podera ser promovido de um ano para o outro: e quando ele destinando- 
se a qualquer profissao da sociedade, quizer dar-se a estudos do terceiro 
grau de instrugao, semelhantes documentos serao sempre os titulos va- 
liosos, pelos quais devera ser admitido. 

§ 8 O curso principiara desde 1.° de Margo ate o ultimo de No- 
vembro, ficando por esta forma reduzido a nove meses, e os de Dezcm- 
bro, Janeiro, e Fevereiro, tempo dos maiores calores, e aguas, destinados 
para as grandes ferias, que serao as unicas. 

§ 9 ^— ,A semana letiva constara de cinco dias, a saber, no primeiro 
grau de instrugao, e no curso de latinidade de cinco ligoes, e no segundo 
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grau de quatro, ficando o quinto dias reservado para a recorda?ao das 
materias estudadas nos quatro antecedentes: deste modo ficara um dia 
no meio da semana instituido para descanso no caso de nao haver dia 
santo, porque entao sera este o feriado. 

§ 10 No primeiro dia letivo do ano cada um dos professores do 
segundo grau, a exce<jao dos de lingua latina, recitara um discurso, que 
contenha a descrigao das materias, que vai ensinar, a historia. ou luxo 
da ciencia, ou arte, como por exemplo, seu nascimento, seus progresses 
pela ordem dos tempos, suas utilidades, etc., e os escritores, que mais 
influiram para o adiantamento dela. A curiosidade do mo?o excita-se, e 
desperta-se por tais discursos; ele come^a a apaixonar-se por aquilo, que 
vai fazer o objeto de suas meditagdes, e trabalhos; alem disto nos casos 
dificeis adquire gosto, e critica na escolha dos sabios, cujos escritos deve 
consultar. 

§ 11 — O tempo horario de cada aula nao pode, como ja disse, ser 
determinado: e a experiencia do mestre ratificada pelo Diretor, com co- 
nhecimento de causa, quem o deve estabelecer. As ligoes serao dadas 
na manha de cada dia. 

§ 12 — Em cada uma das vilas da Capitania, em que se crear uma 
escola do primeirc grau de) instrugao, havera como disse nos Caps. 3." e 
8.° uma sala destinada para o ensino publico: na cidade, porem, alem 
da sala para o mencionado grau, subministrara o Estado cinco, ou para 
mais economia tres, porque e natural que no decurso de uma manha pos- 
sam dar-se numa mesma sala duas ligdes; uma destas salas sera tambem 
destinada para a sala das congregagoes, e nela havera uma estante, e 
uma mesa decente com gavetas, para guardar as listas mensais, livros de 
exame e outros papeis. 

§ 13 ^— As congregagoes far-se-ao na tarde do ultimo dia do tri- 
mestre, se nao for dia santo ou do imediato, se for. Um dos professores 
servira de secretario, e no tempo dos exames fara o assento deles no livro 
competente, de onde extraira as certiddes, que se houverem de passar 
aos estudantes, ou que eles as pedirem, com as clausulas acima declaradas. 
Para mais comodidade para cada ano servira um professor 

§ 14 ^— Tres sao os princpios, e regras que devem encaminhar o 
Estado nos dois primeiros graus de instrugao publica, e que, postos em 
cxecugao, tendem a extirpar os erros, do barbaro sistema atual de en- 
sino nesta Capitania. No piano que oferego, julgo ter preenchido as 
duas vistas essenciais de toda a sociedade politica, isto e, a compatibili- 
dade com as rendas da Capitania, e o estudo de tudo, que e util, e neces- 
sario ao homem na vida social; se apezar disto nao pude conseguir este 
fim por escasseza de luzes, trabalhei ao menos para dar um testemunho 
evidente, do quanto ambiciono o bem do Estado e a prospcridade da 
Nagao. 

a) Martim Francisco Ribciro d'Andrada Machado. 
(copiado do Arquivo Nacional — Vol. 12 de Momorias, pgs. 219 a 231) 



PETigAO DE MARTIM FRANCISCO 

Senhor 

Diz o Coronel Martim Francisco Ribeiro d'Andrada Machado, Ins- 
pector Geral das Minas e Mattas da Capitania de S. Paulo, que ha- 
ven do V.A.R. por Carta Regia de 26 de Abril de 1813 conservado ao 
Supp.® o titulo, e honorarios, que vencia, nao obstante a demissao, que 
por supplica sua Ihe dera dos Empregos, que ocupava na Fabrica Real 
de S- Joao do /panema, desde entao o Supp.e, profundamente reconhecido 
a hum favor de quilate tao subido, e ao mesmo passo seguro de sua pro- 
bidade, e zeloso da sua honra, julgou, que nao podia receber esta Graija 
dignamente, e com justi?a, sem servir a V.A.R. com duplicado esforgo, 
e por isso nao cansou (?) de rogar-lhe, que o empregasse com mais ef- 
fectividade. O supp.e acha-se com for^as e actividade para o Real Ser- 
vi(jo, e julga ter verificado esta verdade no decurso de quatorze annos, 
que serve; outrosira estribado na honra e servigos de seos maiores, nos 
conhecimentos adquiridos no estudo das diversas sciencias, em que he 
formado, e na inteireza, com que athe o presente tern satisfeito suas obri- 
ga«joens publicas, so ambiciona bem merecer de V.A.R. e por isso 
hoje novaraente rcorre, e 

P. a Vossa Alteza Real, se digne, para justificar a alta merce, 
que Ihe fez, e realizar nelle a possibilidade de acceital-Ia sem 
desdouro, nomeal-lo, em para Director dos Estudos da Capi- 
tania de S. Paulo, ou para hum governo secundario, ou para 
qualquer outro Emprego, que seja compativel com sua aptidao, 
e pessoa 

E. R Mce 

a) Martim Francisco Ribeiro d'Andrada Machado. 
(Inedito Copiado no Arquivo Nacional — Vol. 12 de Memorias, pg. 231) 



PARECER SOBRE A MEMORIA 

11®° e Ex™1 Snr 

A Memoria, q escreveu o Corel Martini Francisco Ribr0 de Andr* sobre a 
educa^ao e instruc?ao nacional, comtem hum Piano pa o estabelecimt0 de 
Escolas e Estudos na Capitania de S. Paulo mais vasto, mais scientifico, 
e mais universal, do q. o methodo ate agora uzado e instituido pelas Leis, 
q regularao o ensino publico nas escolas (?) menores. He escrito com 
muito conhecimto da materia; com grande copia de doutrina dos abaliza- 
dos Escritores deste seculo e com muita clareza, metodo, e belissima lo- 
cuijao. So este escrito prova o merecimt0 do seu autor, seus bons estu- 
dos, c o conh?cimto q tern do cora^ao e intellectuais faculdts do homem. 
No piano proposto se dirigc elle ao util fim de fazer mais geral a instruijao 
de todas as classes nas coizas mais uteis, e necessarias a vida social, e 
nos conhecimcntos mais acomodados a todos no periodo dos primeiros tres 
annos; e no segundo se propoem a Estudos maiores, e q ja sao maid 
apropriados a formar a classe literaria da Na^ao. Neste mesmo periodo 
he a escolha das doutrinas de mui boa e critica selecijao e a marcha de 
as aprender muito regular, methodica, e bem seguida; assim como no 
prim0 periodo he facil, e marcada a passos iguais ao do desenvolvim10 das 
faculd68 intellectuais e fisicas (?) dos meninos. Ja o erudito e elegantismo 
Filangieri tinha proposto hum piano semte afim de se derramar a instruc- 
tao por todas as Classes do Estado, e formar em geral o espirito e co- 
ra?ao dos cidadaons: e fora p certo mui justo e util, se podesse conse- 
guir-se, q todos pulindo o entendimt0, e enriquecendo-o de conhecim10" 
uteis, e aprendcndo os solidos dictames da moral se fizessem homens de 
probid®, e bons e honestos cidadaons, e habeis pa os diversos destinos da 
vida social. No sobredito Piano se designao os Mestres necessaries, e 
as doutrinas q se devem ensinar, e sobre ellas falla o Autor como ho- 
men, q bem as entende, e prondo hum Director dos Estudos na Capitania 
de S. Paulo, Ihe assignala qualid®3 e requisites, q concorrem na sua pes- 
soa; e na vcrde se houvesse de adoptar-se o Piano, deveria ser elle o Di- 
rector na dita Capitnia. 

Esta adop?ao porem nao me parece poder-se ja verificar, p^q sendo 
huma reforma total do metodo mandado praticar p1" Leis e Estatutos cm 
todo o Reino Unido, nao comvem, q se verifique cm huma Capitania so, 
sem se generalizar em todas as mais partcs da Monarchia, e p11 assim 
acontecer he necessario revogar Leis, mudar a forma da educagao moral 
e literaria da na^ao, e derribar todo este edificio; pa o q devem preceder 
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maduros c circunspectos exames, e uma legisla^ao ampla e geral, Alem 
disto ha a dificuld® e talvez a impossibilid® de se acharem os Professores 
com os conhecimtos, e prestimos (?) q se requer, e com os pequenos Or- 
denados, q se Ihes apontao pa q (?) devem bastar os rendimt0fi do Sub- 
sidio Literario, mui poucos se prestriao. 

Por estes fundamtos me persuado nao convir mandar-se por em pra- 
tica na Capitania de S. Paulo o Piano de Educagao exposto na Memoria, 
sobre q devo informar; confesso porem q no cazo de tratar-se de re- 
forma da q esta entre nos em uzo em virtude das Instituigoens Legais, 
q temos, mereceriao (?).,. comtemplagao as ideias do Autor por mt0 

puras, filosoficas, e judiciozas. Elle he hum homem formado em Filo- 
zofia, e conhecedor de todos os ramos scientificos desta Faculde, como 
se ve desta Memoria, e da outra em q refere a Analize feita nas Aguas 
Thermais de Ouro fino, em q desenvolve conhecimtos apurados de Chi- 
mica: he de muita capacid® e sizudeza, e mui digno de ser empregado pr 

estas boas partes, e ate pelos seus bons conhecimt0s da Economia politica 
em Lugar, q faga a prosperid® dos Povos, e bom servigo de S. Mag.6., 
Ds. gde a V. Ex.ia Rio de Janeiro 15 de 9br.0 de 1816 

Il.mo e Ex.™0 Snr. Marquez de Aguiar 

a) Luiz /. (?) Carp. (?) e Melo (?) 

(Inedito Copiado no Arq. Nacional — Vol. 12 de Memorias, pgs. 217 e 218) 



AVISO REGIO DE 1.° DE AGOSTO DE 1815 

lll.mo e Ex.mo Sr.: — O Principe Regente Men Senhor 

Manda reemtter a V. Ex.a o requerimento incluzo de Martim Francisco 
Ribeiro de Andrada Machado, Diretor Geral da Minas dessa Capitania, 
nao achando inconveniente que V. Ex.a Ihe conceda a Licenga que pede 
para vir a esta Corte visto nao achar-se effectivamente empregado no 
Real Service. 

Deos guarde a V. Ex.a Palacio do Rio de Janeiro em 1.° de Agosto 
de 1815, Marquez de Aguiar. — Conde de Palma. 

(In Doc. Interessantes, vol. XXXVI, pg. 17 — Ed. de 1902) 

PORTARIA AO CORONEL MARTIM FRAN00 DE LICENgA 
PARA IR A CORTE 

Em virtude das Reais Ordens vai com licen^a de seis mezes a Corte 
do Rio de Janeiro o Coronel de Milicias Martim Francisco Ribeiro de 
Andrada, Inspector das Minas e Mattas desta Capitania; cuja licen^a 
ha de principio do dia 27 do corrente mez em diante. 

Ordeno pr tanto q. nas Fortalzeas da Barra deste Porto, nao se 
ponha embara^o algum a sua viagem, antes recomendo a todas as Autho- 
ridades desta Capitania Ihe prestem todos os auxilio, de q. elle possa pre- 
cizar para commodamente afazer; pagando porem o q. tomar pelos sens 
justos pregos. O q. cumprao. 

Qtei Qenerai da Pra<ja de Santos 25 de 7bd.0 de 1815 L.S. Conde 
de Palma. 

(Inedito do Arq. do Estado, Mago copiado n. 87, pg. 55) 

PARA O CORONEL JOAO VICENTE DA FONSECA DEPU- 
TADO ESCRIVAO DA JUNTA DA FAZENDA 

Em observancia do disposto pelo Principe Regente nosso Senhor no 
Aviso Regio de 1.° de Agosto deste anno, que me foi deregido pela Se- 
cretaria d'Estado dos Negocios do Brasil. de que remetto Copia, foi com 
licen<;a deseis mezes com vencimento de ordenado a Cortc do Rio dc 
Janr.0 o Coronel dc Milicias Martins Francisco Ribeiro, de Andrada Ma- 
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chado Silva Inspector das Minas e Mattas desta Capitania. aq1 licenga pnn- 
cipiou no dia 27 do mez de 7br.0 em diante: O que participo a V.S. para 
q. igualmente o faga presente na Junta da Fazenda desta Capitania, pa- 
ra pela mesma se mandarem e fazer os competentes assentos. 

Deos guarde a V.S. S111 Paulo 3 de 8tb.0 de 1815. 
Conde de Palma. 

(Inedito do Arq. do Estado, Maco copiado n. 88; pg. 178) 

SOBRE A CHEGADA DE MARTIM FRANCISCO AO RIO 

Illmo e Exmo Sr.: — Foi presente a Sua Alteza Real o Principe Re- 
gente Meu Senhor o Officio de V. Ex.a N.0 22 de 12 de Setembro pas- 
sado, participando a execuqao do Aviso de 1.° de Agosto pelo qual o 
Mesmo Senhor Houve por bem conceder licenga ao Bacharel Martim 
Francisco Ribeiro de Andrada, Inspector das Minas e Mattas dessa Ca- 
pitania, para vir a esta Corte, o qual ja se me apresentou, e eu nao dei- 
xarei de haver delle aquellas noticias que forem convenientes a respeito 
dessa Capitania, visto o conceito que merece a V.Exa. 

Deos guarde a V.Ex.a Palacio do Rio de Janeiro em 26 de Outubro 
de 1815. — Marquez de Aguiar — Sr. Conde de Palma. 

(In. Doc. Interessantes, vol XXXVI, pg. 21. — Ed. de 1902). 

O mesmo volume dos "Documentos Interessantes traz mais as se- 
guintes prorroga^oes da licenga de Martim Francisco; 

Pg. 26 Mais seis meses, datada de 14, Margo, 1816. 
" 32 — Idem, idem 13, Novembro, 1816. 

45 — Idem, idem 19, Julho, 1817. 
" 56 — Idem, idem 17. Outubro, 1817. 
" 72 Idem, idem 4, Abril, 1818 

AVISO SOBRE A VOLTA DE MARTIM FRANCISCO 

El Rei Nosso Senhor Attcndendo ao que Ihe representou o Coronel 
Martim Francisco Ribeiro d'Andrada Machado, Inspector Geral das 
Minas e Mattas dessa Capitania, que aqui tem estado com licenga: Ha 
por bem permittir que elle possa regressar para sua Casa a tratar dos ar- 
ranjos della, Concedendo-lhe outro sim a faculdade para poder voltar, 
quando queira, a tratar dos negocios que deixa ainda pendente nesta 
Corte. O que participo a V. S.a para sua intelligencia. 

Deus guarde V.S.a Palacio do Rio de Janeiro 10 de Dezembro de 
1819. Thomaz Antonio de Villa Nova Portugal. — Joao Carlos August© 
de Oeynhausen. 

(In. Doc. Interessantes, Vol XXXVL dg. 121. — Ed. de 1902) 
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EDITAL PONDO A CONCURSO AS CADEIRAS VAGAS 

O Ex™0 SNR. CONDE DE PALMA & faz saber q. El Rey Nosso 
Snr0 pr Prov3™ Regia de 14 de Mco deste anno exped® pela Meza do 
Thez0 do Pa?o, Foi Servido Mandar crear na Va de Lora hua Cadra de laS 

Letras com o Ordenado de 60$ p1" anno, e hua igual Cadeira com o orde- 
nado annual de 50$ nas Villas de Lor® S. Vicente, Itanhae, Ubatuba, Ja- 
carehy, Pindma, S. Jose, S. Luiz, Cunha, Bragan^a, e Va Bella, toda da 
Comarca desta Cid® e nas Villas de Cananea, Guaratuba, Lager, Castro, 
Antonina, e Va do Principe, da Com®®- de Par" e nas de Mogiqi-Mirim, 
Porto Feliz Itapetininga Itapeva, e Apiahi da Com®a de Itu. As quaes 
Cadeiras se hao de prover em pessoas da melhor conducta, e saber 
epr(?) pr Concutso na forma do Piano de Estudos desta Capta 30 dias 
depois da pubam deste: toda as pessoas q. se quizerem oppor, se aprez3-"1 

na Secretar" deste Gov® com seus requerimto3 documentados com Attesta- 
?oens das Cmaras e Parocos respectivos por onde conste da sua boa in- 
dole, e morigerasao. Secretr" do Gov0 desta Capit3 de S. Paulo 6 de 
Dezbr0 de 1816. O Secrt0 do Gov0 Manoel da Cunha de Azevedo Cont" 
Sza Chichorro. 

(In^dito do Arquivo do Estado) 



BIBLIOGRAFIA 

(1) — Frandsco Adolfo Vamhagem (Visconde de Porto Seguro); Historia Geral do 
Brasil; Cia. Melhoramentos; Sao Paulo; 1936. 

(2) — M. Oliveira Lima; Historia da Civilizagao; Cia. Melhoramentos; Sao Paulo: 1940, 
(3) — Adriano Tilgher; Le travail dans les moeurs et dans les doctrines; Librairie 

Felix Alcan; Paris; 1931. 
(4) — James Truslow Adams: A epopeia americana; Cia. Editora Nacional; Sao Pau- 

lo: 1940. 
(5) — Edgard W. Knight; Education in the United States: Ginn 6 Co.; Boston: 

1934 (?). 
(6) — Serafim Leite S. }.; Historia da Cia. de Jesus no Brasil; Livraria Portugalia; Lis- 

boa; 1938; Imprensa Nacional; Rio; 1943. 
(7) — Diego Barros Araija; Compendio elemental de historia de America: Cabaut y 

Cia. Editores; Buenos Ayres; 1916. 
(8) — Paul Monroe; Historia de la pedagogia; Ediciones La Lectura; Madrid. 
(9) — F. Buisson; Nouveau dictionnaire de pedagogie; Hachette 6 Cie.; Paris; 1911. 
(10) — Edward H. Reisner; Nationalism and education since 1789; The Macmillan Co.; 

New York, 1931. 
(11) — Antonio Costa; Historia da instrugao popular em Portugal; Edigao A. Figuei- 

rinhas; Porto; 1900. 
(12) — Lourengo Filho; Tendencias da educagao brasileira; Cia. Melhoramentos; Sao 

Paulo; 1940 (?). 
(13) — Joao Dewey; Democracia e educagao; Cia. Editora Nacional; Sao Paulo: 1936. 
(14) Fernando de Azevedo; Sociologia educacional; Cia. Editora Nacional; Sao 

Paulo; 1940. 
(15) — Bronislau Malinowski; La vida sexual de los salvages: Edigao Javier Morata; 

Madrid: 1932. 
(16) — Charles Letoumeau; La sociologie d'apres I'ethnographie; C. Reinwald — 

Editeur; Paris: 1884. 
(17) — Couto de Magalhaes; O selvagera; Cia. Editora Nacional: Sao Paulo; 1935. 
(18) — H. Baldus & E. Willems; Dicionario de etnologia e sociologia: Cia. Editora 

Nacional: Sao Paulo; 1939. 
(19) — August Messer; Historia de La Pedagogia: Editorial Labor; Barcelona: 1935. 
(21) — Roberto Simonsen; Historia Econdmica do Brasil; Cia. Editora Nacional; Sao 

Paulo: 1937. 
(22) — Max Fleuiss; Historia Adrainistrativa do Brasil; Cia. Melhoramentos: Sao 

Paulo; 1925. 
(23) — Tobias Monteiro: Hist6ria do Imperio — a elaboragSo da independencia; F. 

Briguiet & Cia.; Rio; 1927. 
(24) — Capistrano de Abreu; Capitulos de historia colonial (1500-1800): Edi?3o da 

Soc. Capistrano de Abreu: Rio; 1928. 
(25) — Paulo Prado; Paulistica; Edigao Ariel; Sao Paulo; 1934. 
(26) — Pedro Calmon; Historia social do Brasil; Cia. Editora Nacional; Sao Paulo: 

1937. 
(27) — Varies — O Marques de Pombal; Edigao do Clube de Regatas Guanabara; 

Rio; 
(28) Washington Luiz: Capitania de Sao Paulo: Governo de Rodrigo Cesar de 

Menezes; Casa Garraux; S. Paulo; 1918. 



— 117 — 

(29) — Alfredo Ellis Jr.; — Resumo da Histdria de S. Paulo; Tipografia Brasil; Sao 
Paulo: 1942. 

(30) — Basilio de Magalhaes; Expansao geografica do Brasil colonial: Cia. Editora 
Nacional; S. Paulo: 1935. 

(31) — Pe, Rafael Galanti; Historia do Brasil; Duprat & Cia.; Sao Paulo: 1913. 
(32) M. Olivelra Lima; D. Joao VI no Brasil; Tipografia do Jomal do Comcrcio; 

Rio; 1908. 
(33) •— Joao Ribeiro; Historia do Brasil: Liv. Francisco Alves; Sao Paulo — Rio; 

1935. 
(34) — Manuel Bomfim; O Brasil na Histdria; Liv. Francisco Alvcs; S. Paulo-Rio; 

1930. 
(35) — Agenor de Roure; Politica Econdmica de D, Joao VI: in Revista do Institute 

Histdrico e Geografico Brasileiro (R.I.H.G.B.); Tomo especial; Congresso 
Intemacional de Historia da America — 1922; Vol. VI; Imprensa Nacional; 
Rio; 1928. 

(36) — Luiz Norton: A cdrte de Portugal no Brasil; Cia. Editora Nacional; Sao Pau- 
lo; 1938. . . 

(37) — Azevedo Marques; Apontamentos; Tipografia Universal; Rio: 1879. 
(38) •— Fidelino de Figueiredo; Estudos de Historia Americana: Cia. Melhoramentos: 

Sao Paulo: s. d. 
(39) — Fustel de Coulanges; A cidade antiga; Liv. Classica Editora: Lisboa: 1919 
(40) — J. F. de Almeida Prado; Pernambuco e as Capitanias do Norte do Brasil 

(1530-1630); Cia. Editora Nacional; Sao Paulo: 1941. 
(41) — Rocha Pombo; Historia do Brasil: Editor Benjamim de Aguila: Rio. 
(42) — Pedro Calmon; Historia do Brasil; Cia. Editora Nacional: Sao Paulo: 1939. 
(43) — Helio Viana; Formagao brasileira; Liv. Jose Olirapio; Rio; 1935. 
(44) — Pires de Almeida; L'instruction publique au Bresil; Edigao G. Leuzinger 5 

Filhos; Rio; 1889. 
(45) — Gilberto Freirc; Casa Grande 6 Senzala; Schmidt Editor: Rio; 1936. 
(46) — M. P. de Oliveira Santos: Instrucao Piiblica: in Dicionario Historico. Geo- 

grafico e Etnografico do Brasil: I vol.; Imprensa Nacional: Rio; 1922. 
(47) — Almir de Andrade; Formagao da Sociologia Brasileira; vol. I; Liv. Jose OHm- 

pio; Rio: 1941. 
(48) — Oliveira Viana; Populacdes meridionais do Brasil; Ga. Editora Nacional; S. 

Paulo: 1933. 
(49) — Luiz Lopes de Meza; Disertacion sociologica; Casa Editora "El Grafico"; 

Bogota; Colombia; 1939. 
(50) — Fernando de Magalhaes: O ensino publico; in R.I.H.G.B. Tomo especial; 

Primeiro Congresso de Historia Nacional (1914); Parte III: Imprensa Na- 
cional: Rio; 1916. 

(51) ■— Sud Menucci: Cem anos de instrugao piiblica; (1822-1922); Editores Sales 
de Oliveira, Rocha & Cia.; S. Paulo; (1932). 

(51A) .— Luis dos Santos Vilhena — Recopila^ao de Noticias Soteropolitanas e Brasf- 
licas — Publicacao de Braz Amaral — Imprensa Oficial — Baia — 1921. 

(52) — Milton C. S, Rodrigues: Educagao comparada; Cia. Editora Nacional; S. 
Paulo; 1938. 

(53) — Barao do Rio Branco; Efemerides brasileiras: Imprensa Nacional; Rio; 1938 
(54) — J. M. d'Oliveira; Quadro historico da provincia de S. Paulo; 2.' edicSo: S. 

Paulo: 1897. 
(55) — Arquivos do Estado; Magos ns. 87, 88, e 89 de documentos copiados mas in^- 

ditos do tempo do governo do Conde de Palma (1814-1817). 
(56) — Alberto Sousa: Os Andradas: Tipografia Piratininga; S. Paulo: 1922. 
(57) — DamlSo Peres c Elcuterio Ccrdeira; Historia de Portugal: Edigao Monu- 

mental. 
(58) —- Marina de Andrada Procdpio de Carvalho; A familia dos Andradas: in Re- 

vista do Instituto Herdldico — Gencalogico: Ano FV; n. 7; 1.° sem. 1940; edi- 
gao da Tipografia Brasil; S. Paulo; 1940. 



- 118 - 

(59) — Afoaso Taunay; Grandes vultos da mdepcndSncia; Cia. Melhoramentos: S. 
Paulo: 1922. 

(60) — Assis Cintra — O homem da indepcndSnda; Cia. Melhoramentos; S. Paulo; 
1922. 

(61) — Remigio Belido; Bibliografia Andradina; in Brasil Hist6rico; Ano I; vol. I; 
1916; Tip. Brasil; Sao Paulo; 1916. 

(62) — Jose Bonifacio (o velho) — Apontamentos geneal6gicos da familia Andrada; 
in R.I.H.G.B.; tomo LXXVI; Imprensa Nacionail: Rio; 1913. 

(63) — Afonso Taunay: Anais do Museu Paulista; tomo III; Diario Oficial; Sao 
Paulo: 1927. 

(64) — Arquivo do Estado; Documentos Intcressantes: Vol. 44; Tipografla An- 
drade e Melo; S. Paulo: 1902. 

(65) — Silvio Romero; Historia da Literatura Brasileira; H. Gamier; Rio; 1902. 
(66) ■— Arquivo Nacional; Vol. XII de Memorias; inedito. 
(67) — Martim Francisco: Diarios das viagens mineralogicas; R.I.H.G.B.; Tomos 

IX e XLV; Imprensa Oficial: Rio. 
(68) -— Arquivo do Estado; Documentos Intcressantes; Vol. 36; Diario Oficial: S. 

Paulo: 1902. 
(69) — Primitivo Moacyr — A instrUgSo e o Imperio; Cia. Editora Nacional; SSo 

Paulo: 1936. 
(70) — Arquivo Nacional — Vol. XII de Meradrias; Ineditos; 
(71) — Primitivo Moacyr: — A instrugao publica no Estado de S. Paulo; Ga. Edi- 

tora Nacional; S. Paulo; 1942. 
(72) — Gabriel Compayre; Histoire de la pedagogie: Librairie Classiquc Paul Dela- 

plane; Paris: 1914. 
(73) _ Varies; Manifesto dos Pioneiros da EducagSo Nova; Cia. Editora Nacional: 

S. Paulo: 1932. 
(74) — Ricardo Levene; Sarmiento socidlogo da realidade americana e argentina: Se- 

parata de "Humanidades" Imprensa Lopes; Buenos Ayres: 1938. 
(75) — Herbert Spencer — Educa^ao intelectual,moral e fisica; Liv. Editora Tava- 

res Cardoso & Irmao; Porto: 1903. 
(76) — Vaclav Prihoda; Racionaliza^ao de la instmccion publica; M. Agiular Editor; 

Madrid; 1935. 
(77) •— Martim Frandsco; Memoria sobrc a reforma dos estudos na Capitania de S. 

Paulo; in vol. 12 de Memdrias; Arquivo Nadonal. 





INDUSTRIA GRAFICA 
JOSF magalhAes LTDA 

Rua Quirino de Andrade, 59 
Sao Paulo 




