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PREFACIO 

Ao elaborar a materia que deverd constituir o volume 

6 ° dos Boletins da Cadeira, eu tive que enfrentar uma grande 

dificuldade, a qual consistia em ser em. menos de 

cem pdginas toda a historia economic a seiscentista da capi- 

tania vicentina. Eu deveria sintetem espago tdo pequeno 

porque o formiddvel encoreciniento de tudo elevou desmedi- 

damente o prego da unidade bdsica da impressdo. Como a 

verba, concedida d cadeira para o fim de publicagoes, ndo 

acompanhou aquele movimento ascencional, temos que a 

unica solugdo para o nosso caso, foi de procurarmos, pela 

sintese, enquadrar nas circunstdncias, acima expostas toda 

a Economia vicentina, durante o periodo seiscentistas. que 

antecedeu a descoberta do ouro. 

Continuo a pensar que o — lucro — e o objetivo de 

todas as agoes humanas. Dai, o homem, o protagonista dos 

acontecimentos historicos, buscar, com avidez, a produgdo, 

unico meio dele conquistar o — lucro. — Dai a necessidade 

imperiosa de se conhecer bem a causa determinante das agoes 

humanas, pois so assim, poderemos menos im- 

perfeitamente, os capitulos historicos. Com essa serie de ra- 

ciocinios tivemos de estudar a Historia Econdmica, que, 

como evidenciamos e a base causal de todos os aconteci- 

mentos. 

Foi assim que, ainda neste Boletim n.0 6 da cadeira de 

Historia da CivilizagdoBrasileira, deante da precis do im- 

perativa de reconstituir o nosso passado seiscentista, para 

transmitir diddticamente aos meus alunos, os acontecimentos 

historicos, verosimilmenteexplicados e das fanta- 

sias, das lendas, recorro d Historia Econdmica. 



Com isto, os meus aiunos dos varios cursos que admi- 

nistro terao uma znsao mats logica dos capitulos histdricos 

e ficarao aptos a conhecer melhor os acnntecimentos do 

nosso secular passado. 

Essa visdo mats logica dos nossos capitulos kistdricos 

sera mats facil de ser cottcebida porque neste vol. n.* 6, o 

nosso passado seiscentista c resumido em suas linhas gercds, 

despido de suas minucias, de ntodo que o estudioso do nosso 

alcm secularpoderd encontrar dificuldades as linhas 

mestras ou o arcabouco da nossa Histdria seiscentista ves- 

tindo -a. se quiser, dando a ela maior desenvolvimento. 



PARTE I 

CAPtTULO I 

CONCEITO DE HIST6RIA 

Nao podemos restringir o conceito de Historia a uma 

simples Cronologia, isto e, a um relato de acontecimentos 

mais ou menos episodicos, recheiado de nomes, de datas, de 

batalhas, de alvaras, de leis, de cartas regias, de titulares. 

de monarcas, de generais, etc., cousas empilhadas desordena- 

damente mais destinadas a fatigar a memoria do estudante 

e a tornar fastidioso o assunto para o curioso. 

Historia nao e isso, que se resume em mera rc port agent! 

Por um absurdo, caso fosse isso, teriamos que a Historia de 

um povo estaria emparedada nos calendarios de brindes de 

fim de ano e cataplasmada, estatica, como nos jornais que 

diariamente publicam na secqao de "efemerides" os aconte- 

cimentos onomasticos do dia, sem o menor comentario cri- 

tico, sem o menor raciocinio, sem a menor explicaqao e sem 

a menor ligaqao de causa e efeito, etc. Isso seria apenas uma 

obra cronologica, jamais historica. (1) 

Tambem, nao se pode confundir Historia com a exalta- 

qao do patriotismo, como a vemos transfigurada, a desfiar 

rosarios de panegiricos, cantados em ditirambos, que se 

sucedem em um declamar enamorado e continue de civismo, 

terapeutica cocainizante a que recorrem os povos faltos de 

outros recursos mais eficientes. 

(1) Eu sei que esse conceito nSo ^ agradavel a muitos individuos, 
que m^ros episodistas, repetidores de cousas estafadamente sabidas, se 
enfeitam indevidamente com o tftulo de "historiadores". 

A falta de modestia os leva a aceitar essa situagSo. 



A Historia de um povo nao e uma biblia civica que se 

embebeda apaixonadamente com o espirito dc um "mc ufa- 

nismo" laudatorio e menos verdadeiro, completamente c^go 

a vcrdade. 

A Historia tambem nao pode unicamente, se resumir na 

partc politica e superficial da vida de um povo. Os aconte- 

cimentos politicos sao meras consequencias de fenomenos 

mais profundos, que precisam ser analizados. Isso seria uma 

reconstitui<^»o incompleta, sob todos os pontos de vista. 

Com isso, temos que a Historia e uma rec6nstitui<;ao de 

uma ej)oca do passado de um povo e, para esse fim, o histo- 

riador tern que buscar elementos em todos os ramos do saber 

humano. 

Assim, as tontes da Historia podem ser classificadas do 

seguinte modo; 

2 — Relatos e testcmunhos coevos — visitantes, etc. 

3 — Analogia c razao natural das cousas. 

o) escritos oficiais 

(Paleografia) 

escrituras, inventa- 

rios, documentos e 

testamentos 

leis, decretos viaveis 

c vigentes 

registos 

relatbrios 

1 — Documentos 
grava<;oes, monu- 

b) iconograficos mentos 

e epigraficos moedas 

pinturas e estatuas 

c) escritos particulares 

4 — Knsinamcntos, outros 

ramos cicntificos 

genealogia, demografia, 

geografia, hiologia, cs- 

tatistica. antropologia, 

economia. etc. 



5 — Repercussao da evolugao de outros povos. 

6 — Ensinamentos de autoridade e de mestres reconhecidos. 

7 — Tradigao oral, transmitida em faimlias, etc., e por 

pessoas idoneas. 

8 — Literatura, Folk-lore, musicologia, pintura, arquite- 

tura, etc. 

9 — Topommia. 

Isso tudo deve obedecer a uma interpmagao 16g»ca, de 

acordo com o bom senso e com a razao natural das cousas, 

sendo consideradas as situaqoes especiais. 

Sao fatores causais da Historia; (2) 

a) o interno ou biologico, ou individual, que cada um 

traz perfilado na sua feitura fisica, psiquica, fisiologica, 

moral, glandular, sentimental, etc., nao so herdada dos seus 

maiores, como adquirida. 

b) o externo, mesologico, ou ambiental, que e tudo que 

envolve o individuo. fiste fator externo, pode ser geografico 

ou natural e social ou artificial. 

Esses dois fatores causais moldam os atores, nos dra- 

mas do passado em que agem e moldam os acontecimentos 

que devem ser finalidade da Historia recons^ituir. 

files, em maior ou menor escala, influem nos quadros 

historicos, os causando e Ihes dando os contornos e os res- 

pectivos coloridos. 

E' certo que os acontecimentos historicos tern todos, 

mais ou menos, consequencias. A importancia de cada um, 

bem como a atenqao que cada um merece,.esta na razao di- 

reta do vulto das consequencias dele projetadas. 

(2) E' precise nSo confundir fatores causais, com fontes. Aqueles, 

sSo os causadores dos eventos- histdricos e estas sSo os elementos mais 
ou menos seguros de se ter eventos como realizados. 

Tambdm nSo e deve confundir fatores causais ou fontes com obje- 
tivos economicos. fistes, sSo a raeta de todos os atos humanos. 

_ 7 — 



OAPITI'LO II 

A PRODUCAO 

O objetivo final dos agrupamentos humanos' e o lucro. 

Tudo, na Historia, gira em torno do que ate hoje e o obje- 

tivo de todas as nossas agoes. 

Nao ha nada na vida humana que se fa<^ sem o fito do 

lucro, que nos habilita a continual a nossa vida individual e 

proporciona meios [fara a perpetuaqao de nossa especie. 

O lucro agora, como no passado, so pode ser obtido 

pela produqao. Assim, todo e qualquer agrupamento humano, 

atualmente existente, como os que existiram n) passado, so 

puderam exercer funqao, na razao direta da produgio que 

realizaram ou realizam. 

Ora, a Produqao, ontem como hoje, se tern efetivado 

dc acordo com a equaqao algebrica em que se sintetiza o 

valor de cada agrupamento humano ou o vulto de cada capi- 

tulo historico. 

Eis a equa<;ao: 

Produ^ao = T (ccologia) -|- M (Mao de Obra) -f C (Ca- 

pita/) -|- t (transporte) -f- c (consutno) 

Cada um dos fatores dessa equaqao representa um fator 

com que conta o agrupamento humano, fazendo com que 

aumente ou diminua o seu valor cconomico e. portanto, a sua 

projegao no cenario da Historia. com consequencias em 

numero maior ou menor. 

in 

APLICACAO DA TESE A HISTORIA BRASILEIRA 

Aplicando issfi a hi|><'itese vicentina. temos que a Capi- 

tania de S. Vicente foi logo, de inicio, no quinhentismo. 

cnlocada tora do ciclo do pau hrasil, a primeira eta pa econo- 



mica brasileira. E' que, o termo T da equa^ao supra nao era 

favoravel a capitania vicentina. 

Pelo contrario! O termo T era ignal a zero, porque o 

clima vicentino nao era suficientemente quente e umido, 

para ocorrer a vegetagao do pau brasil, que so vicejava ao 

norte de Cabo Frio. 

Ainda que a capitania vicentina pudesse ter os demais 

termos da equaqao da produgao, o simples fato de nao contar 

com o fator T, foi o suficiente para impedir a produqao 

vicentina, nesse primeiro ciclo da economia brasileira. 

Desses raciocinios, temos que, a capitania foi relegada 

a pobreza e determinada a situagao inferior, com todas as 

consequencias desse nivel. (1) 

CAPITULO IV 

O ACtJCAR 

Com o agucar, a situagao teve, mais ou menos, o mesmo 

resultado. S. Vicente, logo em 1532, com Martim Afonso, 

conheceu a plantagao da cana de agucar. Foi a primeira re- 

giao no Brasil a plantar essa preciosa graminea. O Nordeste, 

so mais tarde, com Duarte Coelho, imitou S. Vicente. 

(1) Mesmo que o clima da regiSo sul do Cabo Frio fosse propfcio 
para a vegetacao do pau-brasil, a Capitania vicentina nao teria podido 
explorar ^sse vegetal, se locupletando com a riqueza dele derivada. E' 
que a Capitania vicentina nao poderia concorrer economicamente com 
regioes produtoras de pau-brasil, situadas mais ao Norte, com condigoes 
de navegacao mais fdceis. 

Essas regioes, mais ao Norte, eram situadas em distancias mais prd- 
ximas da Europa, e, portanto, dos centros de consumo. 

Tsso dava a essas regioes tais vantagens que, a capitania vicentina 
seria radicalraente eliminada da concorr^ncia econdmica do pau-brasil. 
Mas concomitanteraente com essa esmagadora desvantagem, a Capitania 
vicentina ainda tinha contra sf a desvantagem de uma navegacSo contra 
a corrente equatorial, que, vindo do Golfo da Guind, na Africa, perlon- 
gava o litoral brasileiro atd o Cabo Frio. 



Entretanto, a produqao do a<picar teve descnvolvimcnto 

no Nordeste e se atrofiou em S. Vicente. For que? Sim, por 

que esse resultado. a contrariar todas as espectativas? 

E' que se tratou, entre as duas regioes hrasileiras, a 

capitania vicentina e o Nordeste, uma luta economica que eu 

chamo de primeira batalha do aqucar. 

Foi uma batalha surda, anonima, sem os ecos ribom- 

bantes das batalhas militares, sem as g'alopadas heroicas, 

sem os lamjtejos das armas metalicas, sem os estrepitos en- 

surdecedores dos soldados em marchas suarentas, em os bra- 

midos dos vitoriosos e o ranker de dentes raivosos dos ven- 

cidos, sem o sanqiie dos moribundos, sem os gemidos dos 

feridos e os estertores dos aponizantes e o sentimentalismo 

dos espcctadores, mas com consequencias imensas para o 

futuro. (1) . 

Para S. Vicente, a miseria: para o Nordeste, a riqueza! 

Esse foi o bindmio fatal que deveria presidir toda a Historia 

do Rrasil. Porque S. Vicente perdeu essa batalha, que at^ 

aj^ora teni passado mais ou menos incolume aos olhos dos 

que tern escrito sobre o passado brasileiro. As estatisticas 

conhecidas sobre o valor econdmico e demofjrafico das capi- 

tanias espclham as diferengas consuhstanciadas naquele bi- 

ndmio. 

(1) Para niPtfxUEar pawia tlworr^nciaj*, devpino^ •ItvlrH-las em tr^a: 

m ) Aa referenton no Literal Vlcentlno^ que forani: 

1) Mla^rla ninterlnl e Intelertual. 

1) m^povoamentn 

b> An refprentea no Planalto, que foram: 

1 ) I'nvoamento da re^lfio. 

J ► iKolampnto rompleto 

3) Knplrlfn prdprlo. 

Aprenainerito p hoatllldade Jeeuftlra. 

r) \n r»'f«Tpfirp* no Norfl^ate; 

1» Klqnprn innteria) e lntele<*tuaL 

2) LuitltnnlMiiio Intenao e rpnovndo. 

OuerniP holondisuip e purallMn.-flo (!<• trAflco afrlpann. 

Falta de rnAu fW ohra afrlrtma ; Itecurao ao amerfndlo; \ prranuicnto, 

_ 10 — 



A estatistica demografica do Padre Anchieta, e a pri- 

meira que se conhece refletindo a substancia do acima refe- 

rido. Ei-la! 

Brancos Indios 

BAHIA  12.000 8.000 

PERNAMBUCO ... 8.000 2.000 

S VICENTE 1.500 1.000 

RIO DE JANEIRO 750 3.000 

ESP. SANTO 750 4.500 

PORTO SEGURO . 750 

ILHEUS   750 

ITAMARACA' .... 250 

3 a 4.000 

10.000 

100 

Essa estatistica prova que, ja no quinhentismo, o Nor- 

deste era 20 vezes mais povoado que S. Vicente. 

A outra estatistica que comprova a nossa asserqao e a 

do "Livro de toda a Fazenda", de Falcao, que apresenta o 

orgamento da despesa do Brasil em 1607. Ei-la; 

PERNAMBUCO   12:528$417 

ITAMARACA'   398$660 

PARAIBA   2:255$070 

SERGIPE   296$000 

RIO GRANDE  2:255$180 

BAHIA   19:732$600 

ESPIRITO SANTO ... 353$120 

ILHEUS   40|000 

PORTO SEGURO  40|000 

RIO DE JANEIRO .... 2:015$000 

S. VICENTE E SANTO 

AMARO  1:467$820 

TOTAL .... 

— 11 — 
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Isso mostra que a capitania vicentina era 3% do total. 

Essas estatisticas foram comprovadas por outras que 

dcninnstra o quanto cada Capitania, foi ern 1662, taxada, 

para o pagamento do dote da infanta D, Catarina. Ei-Ia: 

(segundo Capistrano de Abreu. "Ensaios", 2.* s^rie, 138). 

BAH IA   70.000 cruzados anuais 

PERNAMBUCO 

ITAMARACA'   30,000 

PARAIBA  

RIO DE JANEIRO 26.000 

S. VICENTE  4.000 " " 

IHEUS 

PORTO SEGURO .. quebras 

TOTAL .... 130.000 cruzados 

O reflexo dessa situa^ao economica do Nordeste e dc 

S. Vicente, que remete a percestagem enunciada, a qual con- 

sistia na frova mais absoluta da conclusao acima, e a posiQao 

dessas duas regioes brasileiras nas estatisticas mais antigas 

sobre o Brasil. Por essas estatisticas eviden ;iadoras do estado 

social, demografico e economico, etc.. das varias regioes 

brasileiras. verifica-se que a Capitania vicentina era vinte 

vezes inferior ao Nordeste. e, apenas do total do 

Brasil. f2) 

(2) A conawju^ncln main Importante do ivsultado dema prlmelra 
batalha do a^drar. fol ter uhrtgado, imp^Hnaamenre, mnifos moradowa 
do Htoral vlwitlno a Irem colonlxar o Planalto. A fyndavio de S. Panltt 
e. moamo a elpvncAo de Sto. Andr^ k ratpgorla do vllu, tere lujrar lofO 
depots da doclsllo da prlmelra hatalpa do acdrar. NAo ^ slntomAtlra ema 
rolnddAnrla ? 

Sim, porque para quo Asses moradores do lltnral se transplantaaaem 
para o Planntto. enfrentando a brarta trareaala da serra maritlma A que 

Ales derertam ter a cm ohrlirar a isao uma ransa Imperlosa. 
Os moradores das outras Capltanlas, nfio tendo eeaa causa a os 

obrltcar n se Internar, contlnuararo a "arranhar o Mtoral", cotdo. em 
ld27. nos dlsae Prel V i rente. 

Na Bahla. nAo poroaram alAm do Reednravo, No Nordeste, nio 
poroaram alAm da estrelta falxa HtorAnea. 

NAo sevia de se eiqH»rar que ao meoos fosse rolonlr ido o Balxo 8. 
Franclaeo? 0 

Onde nAo harla ohslArulo sArlo, o morador nAo avnm.ou! Fol arau- 
Car iiwuns, onde harla o Impecilho irloante da serrji mnrfiltna! 

NAo A mrloso? 



CAP1TULO V 

GUERRAS HOLANDESAS 

A consequencia mais evidente dessa situagao, esta em 

que foi o Nordeste e nao qualquer outra regiao brasileira, 

que atraiu a gula flamenga. Por que? 

Sobre isso nao pode haver a minima dtivida. A Com- 

panhia das Indias Ocidentais, fundada em 1621, por capi- 

talistas holandeses, que visavam a remuneraQao imediata de 

seus capitais, sao irxa escolher para alvo de seus ataques uma 

regiao pobre, que nao remunerasse de pronto o dinheiro em- 

patado na empreza. Foi asssim que, o simples fato dos esper- 

tos judeus holandeses terem escolhido a Bahia e Pernambuco 

para desferirem seus assaltos conquistadores, confirma a si- 

tuagao excepcional da regiao a^ucareira do Nordeste e justi- 

fica os opulentos traces descritivos de Gilberto Freyre, refe- 

rentes a sociedade patriarcal e admiravelmente rica, locali- 

zada nas brilhantes margens do Capiberibe. 

CAPiTULO VI 

O APRESAMENTO 

O Nordeste, apesar de vencedor na primeira batalha 

do agucar, exerceu uma poderosissima e decisiva influencia 

na Capitania vicentina, a orientando obrigadamente nas sen- 

das politicas, sociais, etnicas, economicas, etc., que ela tri- 

Ihou, de modo que, os quadros que esta capitania exibiu na 

sua Historia aparente, sao meras manifestaQoes exteriores 

de fenomenos inacessiveis, ocultos e de causas recessivas, que 

o historiador, verdadeiramente digno desse titulo deve des- 

cobrir. Alguem jd teve olhos para isso? 

— 13 — 



Algum curioso, a respeito do passado paulista ja fot 

sindicar a influencia absoluta, dedsiva e dominadora desse 

Nordeste vitorioso, na derrotada capitania vicentina? E se 

nao foi. por que? 

Entretanto, esse Nordeste. com sua atividade politica, 

social e economica, exerceu uma manifesta, visivel infludicia 

na Capitania vicentina. 

Vejamos: 

Para produzir aqucar, o Nordeste tinha precisao de 

varies elementos. Um deles, que faltasse ou fosse diminuido, 

a produqao nao se faria ou seria rainguada. Vejamos a equa- 

ble algebrica acima erferida, aplicada a produ^ao do a^ucar, 

nesse opulento Nordeste. 

Produqao — T (Ecologia) + Af ( Mao de Obra) -j- C ( Ca- 

pital) -f / (transporte) -|- c (consume) 

Ecologia — O Nordeste dispunha, em condi^oes magni- 

ficas, com o seu solo e o sen clima. 

Capital — O Nordeste possuia em larga escala, gramas 

as inversix's metropolitanas. 

Transportes — O Nordeste tambem possuia abundante, 

com sua potamografica vertente do Atlantico e com os ga- 

leoes e ureas que. em quantidade. levavam lentamente para 

a Metropole a preciosa carga. 

Consumo — O Nordeste dispunha de imenso, pois Por- 

tugal tinha o monopolio da produqao. A populaqao da Euro- 

pa era subsidiaria da produqao aqucareira do Nordeste. 

So nos resta analisar, como o Nordeste conseguiria a 

Mao de Obra para produzir aqiicar. Como o Nordeste expor- 

tava. na primeira metade do seicentismo, cerca de 2.500.000 

arrobas de aqiicar, tcmos que, isso de acordo com o que cn- 

sina Simonsen, na sua "Histdria Economica" de que cada 

escravo em media fabricava 60 arrobas, esse Nordeste exi- 

giria cerca de 41.500 escravos. Com os escravos precisos 

para os servtqos domesticos, etc.. esse total sobe a 60.000. 

Como o desgaste medio do escravo era de 5 anos, temos quo 

— 14 



o Nordeste, com imperio, exigia anualmaite um contingente 

de 12.000 escravos. Onde o Nordeste poderia os encontrar? 

So em 3 fontes principals seria possivel: 

a) Na Africa 

b) No proprio Nordeste 

c) Na Capitania vicentina. 

Dessas tres fontes de abastecimento, a da Africa era 

insuficiente, pois so fornecia 4.000 escravos anualmente, 

segundo Simonsen, citando Varnhagem. 

A Africa, pois, so podia abastecer o Nordeste, em um 

tergo das suas precisoes em Mao de Obra. 

E' que a mercadoria africana era cara, pois, segundo 

Simonsen, de cinco a dez vezes mais valiosa que a americana. 

No proprio Nordeste, o abastecimento teria sido diminuto, 

porque ai nao houve apresamento, alem de que as condi^oes 

eram todas contrarias a busca de mao de obra. Nao sabemos 

se o Nordeste incorporou pacificamente a mao de obra indi- 

gena do seu proprio solo. Calculando que, por esse metodo, 

ainda por ser pesquisado pelos estudiosos- nordestinos, a 

regiao aqucareira tenha conseguido o abastecimento de 

4,000 individuos por ano, restaria a atividade agricola-in- 

dustrial mencionada, a precisao de cerca de 4.000 braqos 

por ano. Onde busca-los? 

Dai o bandeirismo apresador na Capitania vicentina, 

que, nao tendo outra fonte de riqueza, esteve diante da im- 

periosa necessidade de apresar indios. Era a necessidade de 

"primo vivere" que obrigava ao apresamento. 

Com esse raciocinio logico e claro, temos que o bandei- 

rismo de apresamento, com duas das suas principals causas 

de ordem economica perfeitamente salientadas e visiveis, 

nao foi um fenomeno voluntario, isto e, dependente da von- 

tade dos realizadores, mas um ato pre-determinado pela eco- 



nomia da terra e peta economia alheia, as quais obrigavam 

aos vicentinos ao apresamento, quisessem se manter vivos 

e civilizados. 

Com isso. se evidencia a natureza economica da nossa 

grande epopeia? 

Infelizmente, ainda ninguem procuroti pesquisar nessa 

direQao! 

E' que, os que se referem ao bandeirismo, o fazem ape- 

nas repetindo o que esta estafadamente sabtdo! Nao se dao 

ao trabalho de realizar nenhuma pesquisa original e prd- 

pria.. . Repetem o que os outros fizeram! 

E' natural: nao sao profissionais e como meros curiosos, 

nunca viram um arquivo e nao Ihes sobra tempo para refle- 

xao cm assuntos pertinentes ao bandeirismo apresador e os 

sous cspiritos estao engolfados em outros quadrantes da ati- 

vidade Humana. Com isso, a tarefa de csclarecer a magna 

epopeia ficaria unicamente afeita aos prcfissionais que, por 

dever de oficio, nao cuidam de outros misteres e vivem junto 

a poeira dos arquivos ou encerrados em bibliotecas on ainda 

debruQados em suas catedras. 

Por esses bisonhos quererem dar palpites, e que ainda 

se fala em bandeirismo como se tivesse sido um rendilhado 

de absurdos "tabus", tecidos, em desconexo capitulo de 

aventuras inconccbiveis e incongruentes. E* preciso que se 

compreenda. porem, que se apresamento houve e porque 

havia causas a o determinar. 

Ninguem sai de seus comodos, suportando toda 

sorte de agruras e de sacrificios, arrostando todos os perigos 

imaginaveis, unicameste por amor a aventura e ao heroismo, 

correndo atraz do indio, combatendo o jesuita ou o caste- 

Ihano! 

Seria preciso que um motive imperioso c de fon^ irre- 

sistivel tivesse lugar. impulsionando as atividades vicentinas. 

Que motivo seria essc? A busca de braqos para snas lavou- 

ras? Nao seriam suficientes essas minguadas lavouras para 

absorver todos os indios apresados. 
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Sim, porque se essas lavouras eram pequenas. rnais 

uma jardinagem no planalto piratiningano e no literal, como 

concluiram pesquisas originais, sob minha diregao, de Ger- 

son Costa e Eli Picolo, publicadas no Boletim n.0 42 da 

Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras. Elas nao exigi- 

riam, para sua manutengao, da centena de milhares de 

indios apresados. 

Para que tantos apresamentos ? 

Essas pesquisas, mencionadas acima, em varios milha- 

ras de inventarios publicados, nos ensinaram que no Planal- 

to nao ficaram essas centenas de milhares de indios apre- 

sados. Se nao ficaram aqui, para onde teriam ido? E' claro, 

a resposta nao pode ser outra! Foram exportados. Era uma 

exportaqao, a unica que so podia ser feita pelo Planalto 

piratiningano, porque o escravo, se locomovendo por si, 

varava a barreira da Serra do Mar, muralha que se antepu- 

nha entre o Planalto e o litoral. 

Mercadoria nenhuma poderia se rexportada atraves 

desse antolho natural, tao adusto e bravio era ele. 

O Padre Simao de Vasconcellos no-lo descreve, em 

1663, na sua "Cronicada Companhia de Jesus". Alem disso, 

que genero de produgao o Planalto poderia levar a efeito? Os 

de clima quente, o Norte os produzia e exportava para a 

Metropole, que os consumia e distribuia. O Planalto, muito 

mais distante de Portugal, tendo a percorrer os seus produ- 

tos de exportagao um caminho muito mais dificil para chegar 

ao consumo, nao poderia fazer concorrencia a esse Norte, 

tao favorecido pela posigao geografica. Esses, nao seriam 

possiveis ao Planalto! O Planalto nao poderia concorrer com 

o afortunado Nordeste, muito mais proximo e mais favore- 

cido por todos os recursos. 

Os produtos de regioes de clima frio, que tal era o 

do Planalto, a Metropole ja os tinha, porque poderia os 

produzir vantajosamente. Tambem destes, a produqao pla- 

naltina estaria vedada. 

Assim, a tinica mercadoria que poderia ser produzida 

pelo Planalto, era o escravo e a unica maneira de o produzir 



era o aproar. Dai, o apresamvuto, que teve como base unica 

a necessidade ecnnomica e jamais uni animo aventuroso 

qualtjuiT. I'or outro lado, a unica repiao brasilcira a poder 

realizar o apresamento, era o Planalto piratiningano, por 

varitis motivos; 

1.°) A sua localisaQao (wan^ada tto sertdo, ja trans- 

posta a barreira da Serra maritima, no extremo sul da Ame 

rica portuguesa. N'ao fosse isso, a avan<;ada do apresamento 

teria sido impossivel como <> foi no Rio de Janeiro on em 

outro ponto qualquer do litoral. 

2.°) 0 doftn'ttin cspnnhol.tendo suprimido as frontei- 

ras c facilitado a pcnctrafdo. Caso contrario, nao teria sido 

possivel a ix;netra<;ao, sim. iwrque se houvessem fronteiras, 

os espanhois as teriam defendido, como aconteceu depot's. 

3.°) O cstahclccimento uo Planalto de (jrupo hn- 

mano super-seleciomdo natnralmcntc. Quern teria podido 

realizar o apresamento sc nao fosse a gente super selecio- 

nada? Caso o elemento humano nao tivesse sido muito bom, 

a penetraqao nao teria tido lugar. 

4.°) .1 fixaedo, cm rcf/idoproximo ao Planollo das 

proi'incias do imenso impcrio Onde encontrar in- 

dios a apresar se nao ai? tndios selvagens nao seriam bons 

elementos para a industria agricola do Nordestc aQUcareiro! 

5.") 0 Nordestc aencarrirotcr prccisado dc mdo de 

ohm. CaM) contrario. nao teria havido o apresamento. Sim, 

porque caso nao houvessc consumo. nao teria sjdo necessa- 

ria a producao. Dai o apresamento ter havido, porcpie ha via 

necessidade. 

6.°) Nao tcr sido possivel on Planalto qualquer outro 

fontc dc riquezaon exportaedo.Caso o Planalto tivesse qual- 

quer oufra fonte de riqueza. nao a iria abandonar pelo apre 

samento. E' comum o conhecimento de que uma natureza de 

atividade elimina outras que sejam menos rendosas. 

Dai, o apresamento ter sido no Planalto. onde nao ha via 

outra atividade que absorvesse, pelos rcndimcntos propor- 

cionados. a totalidade da popula^ao. 
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Uma dessas causas que faltasse, ou tivesse sido em me- 

nor proporgao, o apresamento nao teria tido lugar no Pla- 

nalto piratiningano, ou teria sido em escala muito menor. 

Por isso e que chegamos ao paradoxo de haverem os 

reverendos da Companhia tornado parte inconsciente na 

nossa industria belica do apresamento. 

Sim, porque sem eles o apresamento nao teria existido 

ou teria tido muito menor vulto, se realizando apenas com 

indios selvagens. Nao forneceram eles, os jesuitas, produto 

semi-manufaturado, ja reunido nas redu^oes e semi-civiliza- 

do, para,a industria belica das viagens paulistas? Nao aman- 

savam eles os indios que os paulistas iam apresar? Nao eram 

eles, os jesuitas, que lapidavajpi e aprimoravam a materia 

prima indigena da qual se serviam os paulistas como unica 

mercadoria de sua exportagao? 

Logo, eles foram parte na industria! Suprimamo-los e 

a industria nao teria existido ou teria sido muito mais resu- 

mida e diferente. 

XXX 

Quanto teria essa industria belica rendido? Vejamos: 

Apresamento quinhentista,a 350, mais ou menos, por ano: 

35.000 escravos. 

(O Nordeste possuiria entao, 34.000 escravos, 

sendo precisos, para serem renovados, uma importa- 

qao de 3.400 individuos por ano, dos quais 10% de- 

veriam ter sido importados do Planalto). 

Apresamento no seiseentismo. no periodo de hberdade do 

trafico africano (76) anos): 110.960 escravos. 

Apresamento seiscentista, no tempo em que os flamengos di- 

ficultavam o trafico afro-americano (24 anos); 125.750 

essravos. 

Apresamento setescenttsta (calculo subjetivo) : 20.000 es- 

cravos. 

Total presnmivel da exportagdo de escravos amerindios, 

tendo em conta as necessidades e as possibilidades do 

Nordeste: 291.720. 

xxx 
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A esse total rxportado, presumivel. deve-se acrescentar 

o total dos indios precisos para a manuten^o da lavoura 

planaltina e dos demais scrvigos urbanos e rurais do Plaiial- 

to, cousa diminuta, em razao da fraqulssima popula^ao pla- 

naltina e das proporqoes minimas da lavoura piratiningana. 

Calculo que o Planalto teve os seguintes eIeinento> 

apresados, ocupados no seu territorio: 

escravos apresados no quinhentismo,  ^.OOOC) 

escravos apresados no seiscentismo   10.C)00(2) 

Para manter esses totals em nivel, eu penso que, dada 

a naturcza dos trabalhos a que estavam obrigados. seria ne- 

cessario renova-los em caad vinte anos. com o que temos que 

seria preciso um apresamento de 150 amerindios por ano. 

no quinhentismo e um apresamento de 500 amerindios jior 

ano. no seiscentismo. Dai, temos que o Planalto teria absor- 

vido ns seguintcs totals de amerindios aurcs,idos: 

no quinhetismo   15.000 

no seiscentismo  50.000 

(1) O nrtmeru relatlvo an total de escravoa no qalnhentUnDO, nio 
deveria ter sldo multo diferente, porque no Infcio do Belscentlamo, a po- 
pulat^o total do Planalto teria at do .de 6.000 habltantea, InclalDdo o (ndlo 
de aenrl^a No anterior, teria aldo o total de 4,000. doa quals 8.000 
terlam sldo amerindios. (Kills. te*e de coneumo. Boletlm n* IX. da Fac. 
de Fllosofia, Cl^ndas e Letras). 

CJ) O total tie Indloe de servlfo, no selsrentlamo, tamb^m seria 
asv|m betn cnlculado, pola a p<»pu)a<;flo total planaltina, em fins do s(Vnilo 
XVII, nflo deveria Ir nl^m de IJS.OOO. Atrlbulndo que. d/H'se total, nm 
ter^o fosse llvre. crloulos e reindls, e dols ter^os Indlaenas, on, qoe 
cadn homem llvre. tlve^se 2 escravos em mAdla, temos o total de perna 
atlniclndo ns ID.000. 

Pt-se total, que e poii«-o nmlor de que <• total apreseotado por Stmoo- 
sen na sun "lllstoria EronAfnicm" se, <*onverildo era dinhelro, darla c^rca 
de £ 2.DDD.t»DD ou de Cr.S 'JTiD.DOt).tuxi.twl, quantla Instfmlflcnnte 
para nda, mas que rrwcerA enormemeote se o valor aqulaltlvo ddaac 
total for dlstrlboldo Mper rap I la'*, t>e1a populacio planaltina de entflo, a 
qua I era tnlnrna. ooni'» se sahe. 

Vejamos: ZTrfl.DDD.OOO.OO de eruxelros, era um sfrndo, slmlflra  
2..VK).000.00 de rruxHros pc»r ano Eu ralculo a populncfio planaltina em 
6.0U) almaa, entrand«» neme total os (ndlos admlrvlstradoa e cm dos eorpos 
milltanm. EntAo, terlarnos uraa produrflo "per raplla*' de Cr.f 41.66, 
multo Inferior a vie Imje, qoe se eleva a r^rea fie t'r.f 2.r»00,00 por 
p«-»taDa, Por Isso, <» nfvel de vlda selarentlsta. terls sldo multo halxo, 
musa eonflrmadii {telos dm^iiirientfrn. miiKa que ^ faeflltno tie veriflrar, 
mm uma simples lnsp«?ccrto mm InventArlos da (^pora. 
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Total de apresados absorvidos no Planalto  65.000 

Somado esse resultado ao presumivel da exportagao, temos: 

291.700 

65.000 

356.720 

fisse teria sido o total aproximado dos apresados pela 

industria belica paulista. Simonsen calcula em maxs de  

300.000 indios os apresados, total esse que e pouco inferior 

ao que calculei. 

CAPITULO YIX 

O DECLINTO DO BANDEIRANTISMO .... 

Mas essa situagao de relativa euforia economica so de- 

veria ter tido lugar na primeira metade do seculo XVII, 

pois logo em 1641, os elementos lusitanos e apaziguadores, 

se aproveitando de estar no sertao toda a populagao masculi- 

na de Piratininga, fizeram o Planalto se atrelar ao carro 

portugues, contrariando visceralmente seus interesses eco- 

nomicos. De fato, com a aclama^ao de D. Joao IV, o Planalto 

perdia as facilidades que tinha, em penetrar pelo territorio 

hispano-americano, onde estava situadas as reduqoes je- 

suiticas. 

Fronteiras foram erguidas com aquele ato desastrado 

dos lusitanofilos planaltinos. A regiao, assim, teve difi- 

cultado o acesso as fontes abastecedoras de materia prima 

para a industria belica paulista que, com isso, iniciava o sen 

declinio com a Restauragdo Portuguesa. 

Concomitantemente com essa causa diafana, temos que, 

as provincias jesuiticas destruidas, iam diminuindo os cen- 

tres abastecedores da industria belica de apresamento, e os 

fazendo mais distantes do Planalto. 
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As redugoes ainda restantcs. iam ficando cada vez mais 

distantes, tornando o apresamento anti-economico. Em 1650, 

os paulistas cstavani longe da situagao inicial, de ter diante 

de si o abundant^ ccleiro do (iuayra, perto de S. Paulo, 

quando uma prrsa tcntadnra de 200.000 indios, scmi-civili- 

zados, situavam em territorio ao alcance facil da pente de 

Sao Paulo. 

Ao lado des>as duas causas, em 1654, se dava a restau- 

ra^ao do Nordeste, e, com a expulsao do flamenco, se dava 

a recuperagao da liberdade lusa da navcga<;ao com a Africa, 

e dai. a imi)orta<;ao de africanos. Com esse evento, contrario 

aos intcresses paulistanos. perdiam os bandeirantes apresa- 

dores. o monop<')lio do fornecimcnto de bragos ao Nordeste. 

Isso e de tal evidencia que dis])ensa qualquer comentario! 

Dai a indit'erenga do Planalto |)ela Rcsiaura^ao do 

Xordcsfc, cousa que. verdadeiramente extranha. ja havia 

sido notada jKdo eprre^o mestre Prof. Taunav, na sua 

u Hist. Sriserntista da Villa de S. Paulo9*. 1 

Ao par de--as 3 causas, ainda havia uma quarta que 

e a do declinio da produgao agucareira do Nordeste, dnra- 

mente atinpida i^elo resultado infeliz para o Nordeste da 

sevomda batalha do agucar, que, ao nacionalismo de 

Cromwell e de Colbert, dera a vitdria as Antilhas an^lo- 

hispano-holandesas. Kssa batalha, fez diminuir a urocura 

de bragr>s no Nordeste e o Planalto foi sofrer as consequent 

cias disso. na sua industria de apresamento. A procura de 

bragos indipenas, com isso. tinha que diminuir.f1) 

XXX 

(1) Ate o r»»rTno (U prlrrMMrn do »iVulo. o em 
foiwrinlnr (\e aoVar pnni tcwlo o rnundo rlvlltmcjo. mini rromwell na 
Inirlncorra e ColNrt na Frnnir«. lolrlarnm a p^Mra naclonallatn cha- 
madn "pafarllKnuT. rv»ni \mm, pnlm pnaanram a art cormunilr prtv 

daa r«*apertlvna colAnfaa. qo^ reaiirjirnm e df^nvolvornm as miaa 
plantac^ i\e mna. nn atina Inddatrlna iM.tirnrplraii, quo pasaarnm a ter 
** cnnaiinifi hyi.* al^ imtflo tlnJui afdo rnt»Dop<.IIaadoa nrk> 
S'nriWti». 

fcitp. onn wiu m^rrndo. .Wwfalr..)n«, t^re qar nalrlneir ninllo • 
l.rrwlui.fln |«ra qii<- mwa nfln bp .Ipulqul llhr:,,'..- do mosumo 
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Assim, sintetizando o assunto, o bandeirismo de apre- 

samento entrou em dedinio pelas seguintes causas: 

1.°) Restaura^ao portuguesa. 

2. ) Extingao da atividade jesuitica nas proximidades 

do Planalto. 

3.°) Restauragao nordestina e fim do monopolio forne- 

cedor de escravos. 

4.°) Declinio da lavoura agucareira, afetada pela se- 

gunda batalha do agucar, na segunda metade do 

seiscentismo. 

Como vimos, o bandeirismo de prea, que teve vigencia 

dominadora e exclusiva na primeira metade do seiscentismo, 

foi um fenomeno essencialmente economico e nada teve de 

portugues, nem de aventura ou de idealismo. Pelo contrario, 

foi um fenomeno essencialmente nacional, ou crioulo, e abso- 

lutamente de fundo economico. Durante meio seculo, no seis- 

centismo, so achamos bandeiras de prea; esta foi a unica 

atividade do morador do Planalto. As buscas mineraliferas, 

so tiveram lugar depois. 

CAPSTULO VIII 

OUTRAS FORMAS DE BANDEIRISMO 

Com o declinio do apresamento, outras formas de ban- 

deirismo se fizeram sentir, em razao de ocupar a atividade 

planaltina, a qual era incoercivel. 

Seria precise que o planaltino, uma vez que o apresa- 

mento ja declinava acentuadamente como fonte de renda, 

arranjasse outra fonte de renda. Esta foi outras formas de 

bandeirismo. 

Nao e possivel confundir ou misturar essas formas de 

bandeirismo, com o apresamento. Foram visceralmente dife- 



rentes, sol) todns os pontos de vista. Entretanto. a palavra 

^bandeirismo" faz com que tudo surja sem a separagao. que 

se faz mister imperioso. Mesmo as pessoas tidas como escla- 

recidas e que escreveram sobre o mesmo, militam em horri- 

vel confusao e intoxicam os incautos, que nao estao ao par 

das minucias desse capitulo da Historia planaltina. 

Foi assim que. com o declinio do apresamento, surgiu 

o bandeirismo colonizador (l). Gsse. nao foi militar e mera 

consequencia da diminuiqao do apresamento. 

Xormano e>ta errado c Oliveira Vianna acertou. ao 

apreciar essa forma dc bandeirismo. Eram familias, (jue com 

o volume de sens sequitos. tendo a frente um patriarca, iam 

se afazendar cm rv^iao lon^incjua do Planalto. ai se dedi- 

cando as atividades varias de |X)Ovameuto colonizador e de 

jxistoreio. Assim foram os Dias \'olho. os Brito Peixoto, os 

Morais Navarro. os Mathias Cardoso, os Jorpfe \reIho. etc. 

Xunca mais volveriam ao Planalto do qual se haviam 

definitivamente seerrepado. Eram massas humanas que iam 

com suas familias povoar outras terras, mais ou menos dis- 

tantes. 

Iroram desse tijKJ os sei^uintes patriarcas: 

Francisco Dias Dcllw — Colonizador de Sta. Catarina e 

fundador de Desterro. 

Brito Peixoto e Filltos — Colonizadores de Sta. Catarina e 

fundadores de Lacuna. 

Gabriel de Lara — C olonizador do Parana. 

Nuno Btcudo de Mendanfa — Colonizador do Parana e fun- 

dador de Curitiba. 

(1) Sim, porque uma vex que ha via uidu eatauraila a femte tie 
renda plauaitlim. a* ria precis que oa habUaote* da n^lflo aia laJikMu para 
uutru meio que Ihes outorgaaae rei-umoa. 

Oomu irlaui on plaoalUut'H suprir auaa de hurnauu 
elviiixjiduV o ouro foi ih^olierto cm flm tlo t^culol 

planalliuoH. pol*. tivennu que revorrer a outraa atlvhluden. Uma 
detaa, foi a expamifiu colonl/adora. VeiiHai, as^lm. que eata uAu foi aenAo 
cuiia«H|u^iK'la »lo ileiKnlo do apretuimento. Tlvi^e nintlnuado at4 o 
flm »lo aelaeentlfiiijo. no mermm dinpaiulo em quo leve lugar na priiuelrn 
utetade do afculo X\'1I, a ♦•voluvftn hlatdrh u lerla aldo muUo dlfi*n»Dte! 

Tor L««ao, o aegulute quadro cKqueui&Uru. a re*i»vllo do haodelrlaoH) 

poderA ^r\lr 
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Jacques Felix — Fundador de Taubate. 

Domingos Lcme — Fundador de Guaratingueta. 

Matias Cardoso de Almeida — Colonizador do Rio Sao 

Francisco e do Rio Grande do Norte. 

Estevdo Bay do — Maciel far cute — Bras Arsam — Colo- 

nizadores do sertao baiano. 

Francisco Siqueira — Domingos Jorge — Colonizadores do 

Piaui. 

CAP1TULO IX 

O BANDEIRISMO PESQUISADOR 

Concomitantemente com a forma de bandeirismo colo- 

nizador, desenvolveu-se outra e inconfundivel, perfeitamen- 

te destacada dela, com seus contornos absolutamente pro- 

prios! Foi o bandeirismo "pesquisador". Nao militar como 

o colonizador. O bandeirismo pesquisador foi impulsionado 

pela voracidade gulosa de Portugal que, por meio das fa- 

mosas cartas autografas, incitava os lusitanofilos planal- 

tinos a penetragao no sertao, em buscas mineralogicas. 

A base mais solida dessa forma de bandeirismo foi o 

alvara de 18 de Margo de 1664, pelo qual Afonso VI de 

Portugal garantia a propriedade das minas que fossem des- 

cobertas, aos seus descobridores. 

Essa forma de bandeirismo empregou a entrada e nao 

a "bandeira" que se destacava daquela, pelo fato de que 

esta era um grande corpo militar de homens armados em 

ofensiva, para o fito de apresar escravos indios, enquanto 

que a "entrada" era um pequeno corpo de homens, uns SO 

mais ou menos, manejando o aluviao e a bateia em vez do 

arcabuz que excepcionalmente os armava, em defensiva, 

com o fito de descobrir as riquezas mineralogicas. 
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As "entradas", embora muitas particulares, eram em 

maioria oficiais, enquanto que as "bandeiras", eram sempre 

particulares. Enquanto que as entradas, em sua maioria, 

tiveram lugar no Norte, as "bandeiras" so tiveram existen- 

cia no Planalto. 

CAPtTULO x 

O BANDEIRLSMO SEDENTARTO E MINERADOR 

Descoberto o ouro, o bandeirismo tomou um aspecto 

completamente diferente. Deixou de ser dinamico, para ser 

pacifico', estatico, sedentario e povoador. Eis as lavras em 

que os paulistas bandeirantes se fixaram, com mulheres e 

crianqas, povoando os sertoes. 

Esta forma de bandeirismo, como o anterior, o "pes- 

quisador", se passou, em grande parte, em terras extra- 

Tordezilhas. 

O bandeirismo estatico e minerador, empregou nao a 

bandeira caqadora do apresador, nao a bandeira povoador a 

do colonizador, nao a Entrada do pesquisador, mas a "Mon- 

<;do". que era uma grande massa de gente, homens, mulheres, 

criangas, velhos, etc., que, povoadora como a ja referida, 

se locomovia como em comboios, pela via fluvial, com data 

e itineraries certos, para os pontos de fixagao junto as 

lavras, povoando largas zonas em torno delas, nao so se 

entregando a atividade mineradora, mas. tambeu, as corre- 

latas. 

Foram essas, as levas que colonizaram os pontos des- 

cobertos pela forma anterior de bandeirismo e fizeram recuar 

o Meridiano para os sopes andinos. 

Gragas a ele, Goiaz e Mato Grosso hoje sao do Brasil. 

Assim, quase toda a agao dessa forma de bandeirismo se 

deu em regioes de alem Meridiano, mas, Minas Gerais foi 

povoada por ela e Minas Gerais esta aquem da linha meri- 

dianica. 



CAIMTUI.O XI 

O BANDEIKISMO K TORDKSILHAS 

Mas nao foi apenas a mineraqao, a forma do bandeiris- 

mo que teve lugar em terras de propriedade espanhola e nao 

foi a ela unicamente que ficamos devendo o Recuo do Me- 

ridiano. 

O Candeirismo "Apresador" tambem agiu em terras 

espanholas e tambem a ele deveraos as nossas fronteiras, 

bem como o fatode nao sermos paraguaios. 

Foi ele que, conquistando Guaira e, violentamente apre- 

sando os indios e destruindo as reduQoes jesuiticas do Pa- 

rana, impediu a "ins proptdsiva" do Paraguai espanhol e 

jesuita. de chegar ao Atlantico, em Paranagua. 

Suprimamo-lo, e us jesuitas teriam cortado as nossas H- 

ga<;oes com o sul e os tres Estados do nosso extreme sulino, 

teriam feito parte de um Paraguai gigantesco, dentro do 

vice-reinado espanhol do Prata. 

Pergunta-se: S. Paulo teria resistido a expansao je- 

suitila espanhola, vitoriosa no Parana? 

E' preciso sc lembrar que o Planalto contava apenas 

com uma populaqao de 6.000 habitantes, incluindo os ame- 

rindios de service, enquanto que so as provincias jesuiticas, 

tinham mais de um milhao de indios. 

O jesuita so pode ser vencido gramas ao Bandeirismo 

Apresador e este foi a unica forma de bandeirismo que sc 

opos ao jesnita. As demais, so vieram depois, quando os 

jesuitas viviam hem com os paulistas. Mas nao foi fora do 

territorio tordesilhano, onde mais se fez sentir a eficiencia 

do bandeirismo apresador. pois se, e certo que o Brasil muito 

deve a ele, na conquista de suas fronteiras sulinas e nas de 

sudocste, (pie foram recuadas, bem como na defesa de seu 

patrimonio paulista e fluminense, muitissimo mais deve, 

pclo seu N'ordeste. pois, se nao fosse ele, esse mal-sinado 
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bandeirismo apresador, a industria agncola nao teria podido 

existir e se desenvolver. E' claro! 

Quem iria fabricar o a^ucar? Isso quer dizer que, sem 

ele, nao teria havido Brasil. Ainda ninguem viu isso, pois 

o recuo do Meridiano e o afastamento das fronteiras, embe- 

beda todos os que cuidam de bandeirismo! 

Sem ele, nao teriamos produgao de aqucar, e, por con- 

segninte, nao haveria Brasil. 

Pode-se, pois, repetir, em rela^ao ao Bandeirismo, as 

palavras de Churchill; 

— "Nunca na Historia do Brasil, tantos deveram 

tanto a tao poucos". 
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PAKTE II 

^APITlilX) I 

A PRIMEIRA BATALFIA DO A^XJCAR 

X'imos com* a Capitania vicentina ix?rdeu a primeira 

batalha do a<;ucar em favor do Nordestc pernambucano e 

bahiano. A distancia e a situaqao peografica de cada nticleo 

colonial |X)rtu^iie?>, em rclaqao a Metr6ix>le consumidora e 

distribuidora, foi, a men ver, o elemento decisive nessa pri- 

meira batalha do aqucar. 

A distancia que separa S. \'icente de Lisboa e, em linha 

reta. cerca de 1.500 quilometros mais h do que a que 

se faz intermedio entre o Nordeste e Lisboa. Isso quer 

dizer um mes dc via^em maritima a vela, se calcularmos a 

marcha media de um vcleiro da epoca em 2 quilometros 

j)or bora, on seja 50 quilometros pur dia. Hojef com a rapida 

nave^aqao a va]x»r essa distancia e vencida em >ete dias. 

Alem disso. a nave^agao vicentina era mais dificil ]X)is tinha 

rjiie veneer a corrente maritima Sul-Equatorial. que vinha 

ate ao Cahu FVio. 

Gragas a essa velocidade, cada navio de hoje pode rea- 

liz<'ir 15 viairens j^or ano. do Nordeste a Lisboa, enquanto 

que os veleiros quinhentistas nao prxliam efetuar mais de 3 

viapens anuaL. f) capital empatado se faz remunerar mais 

5 vezes do que outrora. 

Cada navio da epoca tinha uma rapacidade dc cerca de 

200 toneladas, enquanto (pic cada car^neiro de hoje ]x>de 

carrepar 7 a 8 a 0.000 toneladas. isto e, 120 a 150.000 

sacas de 60 quilos, j)orlanto. unia capacidade 40 vezes maior, 
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Isso tudo, mais o coeficiente de seguranga. foram os 

determinantes fatais de haver a capitania vicentina militado 

na derrota, deante do Nordeste, a quern a situaqao geografi- 

ca favorecia. 

Sim, porque a mercadoria vicentina nao poderia con- 

correr, isto e, ser vendida por menor preco, em Lisboa, do 

que a sua congenere nordestina, porque esta levava uma 

enorme vantagem no frete maritime, fiste, como dissemos, 

era carissimo, pois reprecentava cerca de 20% do valor da 

mercadoria, apud Simonsen, "Historia Economica", I, 167. 

Enquanto isso, hoje o frete de Santos a Lisboa absorve 

apenas 3% do valor da mercadoria. 

Do resultado desse prelio economico sairam as linhas 

basicas de toda a historia do pars. Sim, porque se o Nordeste 

afortunado, foi rico, povoado, poderoso, culto, oferecendo 

amplas condiqoes de conforto e de luxo mesmo a sua opulen- 

ta populaqao, e se a Capitania vicentina foi relegada a po- 

breza, a despopulaqao, a falta de cultura, nao comportando 

senao rude desconforto e falta de recursos a sua minguada 

populaqao, mais constituida de "desperados" aventureiros, 

a "causa mater" foi o fato de haver o Nordeste suplantado 

Sao Vicente, na lide do aqticar e constituido com o fabrico 

desse precioso produto, uma riqueza economica sem parale- 

los na America portuguesa. 

Graqas a essa riqueza, o Nordeste se constituiu como 

um grande centro de civiliza^ao, grandemente atraidor de 

imigraqao colonizadora, grandemente atraidor de conforto, 

luxo e cultura intelectual que brilhava em soberbas manifes- 

taqoes artisticas, cientificas e literarias, e grandemente atrai- 

dor das atencdes carinhosas da Metropole portuguesa, que 

concomitantemente relegou as suas colonias restantes e defi- 

citarias ao desprezo, ao olvido e ao desprestigio. Pode-se re- 

sumir tudo em dizer que o Brasil era apenas o Nordeste. 

pois so essa regiao era povoada e tinha meios de vida e 

por isso se mantinha na primeira plana da civilizagao. O 

resto da America portuguesa estava abandonada a barbaria 



de uns poucos aventureiros e desgarrados Portugueses, qnc 

amestiqavam a indiada, junto a quera viviam. 

E nem se diga que nao seria natural esse procedimento 

da Metropole. 

Esquematicamente, pode-se alinhar as seguintcs con- 

sequencias da riqueza agucareira: 

a i ocupaqao pelos lusos-amcricanos de uma larga faixa 

litoranea no oriente sul-americano, com a agricultura da 

cana que enraiza e fixa o colono. 

b) prodigioso enriquecimento das colonias nordestinas, 

gramas ao monopolio aqucareiro. 

c) adensamento de grande atividade agrkola-industrial 

no Nordeste. 

d) atra<;ao de grandes capitals lusos para o Nordeste, 

chamados jnda propria prosperidade regional. 

e) concentra^ao de grandes massas imigratorias por- 

tuguesas, atraidas pela prosperidade economica regional e 

aqucareira. 

f) concentraqao de grandes massas de amerindios, 

quer escravos e comprados, quer ainda populaqoes dessa es- 

tirpe. pacificaniente absorvidas. 

g) concentraqao de grandes massas de escravos africa- 

nos importados pclo elevadissimo poder aquisitivo do nor- 

dostino. 

h) grande indice de mestiqagem entre as tres estirpes 

raciais, concentradas no Nordeste. 

i) atraqao da cobiqa das naqoes estrangeiras. O caso 

da Holanda e exemplar para isso. 

i) p">sibilidade da formaqao de centros culturais re- 

gi-inais, perfcitamente distintos, com linhas proprias, ino- 

deladas jtelas rcspectivas economias, como fundamento. As 

do Nordeste sao estudadas por Gilberto Freyrc, cm "Casa 

G> inde e Scnzala". 



k) repercussoes sociais e economicas nas capitanias do 

sul, como, por exemplo, com a importa^ao de escravos mdios 

de S. Vicente. 

1) formaqao de uma aristocracia rural no Nordeste, a 

qual ate hoje persiste em suas linhas mestras vestigiais, apud 

Gilberto Freyre, loc. cit. 

m) formagao e evolugao de marcado espirito naciona- 

lista no Nordeste, cousa comprovada com a guerra contra 

os holandeses. iniciada em 1645 e terminada em 1654, pela 

guerra dos mascates, Contra os reinois em 1710 e pelas re- 

volugSes de 1817 e de 1824. 

n) fixaqao no Norte bahiano, durante dois seculos e 

meio. do eixo politico e administrative brasileiro. 

o) eliniinaqao no Nordeste de qualquer outra atividade 

que nao dissesse respeito a industria agricola a^ucareira, 

isto e. determinagao no Nordeste da monocultura e do lati- 

fundio. Sim, porque se os nordestinos tinham uma fonte de 

atividade altamente lucrativa, nao a iriam abandonar para 

se dedicar a qualquer outra. 

p) formagao no Nordeste de um nivel de vida muito 

superior ao das demais colonias luso-brasileiras que ficaram 

no olvido, em situagao apagadissima. 

q) estabelecimento de grande atividade comercial com 

a Metropole, consumidora e distribuidora do aQticar nordes- 

tino. A exportagao agucareira, determinando grande poder 

aquisitivo no Nordeste, imperiosamente fatalizava grande 

corrente importadora, cousa que nao acontecia em relagao 

as demais regioes. 

r) aumento, no Nordeste, do indice de lusitanidade, tao 

em contraste com a situagao das demais regioes brasileiras, 

em que preponderava o espirito "crioulo-colonial", com 

maior influencia do indio. 

Sim, porque o Nordeste tinha assiduo contacto econo- 

mico com a Metropole, recebia desta o influxo, nao so ma^ 

terial, mas tambem espiritual, sentimental e moral. 



Isso teria side um dos maiorcs imperativos para quc a 

regiao tivesse bem elevado o indice de lusitanidade. Corro- 

borando com isso, o muito maior poder aquisitivo do Nor- 

deste permitia que a cultura e com ela a influencia reinol 

fossem sorvidas em quantidade, atraves das escolas, da lite- 

ratura, etc. metropolitanas. 

Mas o Nordeste. so por si. sem auxilio de outras re- 

gioes. nao poderia fabricar agucar em quantidade. Sim. por- 

que toda e qualquer produqao tern que se enquadrar, dosada 

pelo maior ou mcnor valor dos termos da equa^o da pro- 

dugao: 

Prodngao — T + C ^ 

+ t 4- c 

T — amhiente geoerafico e amhiente social 

C •= Capita! 

M Mao de Obra 

t Transportc 

c = Consumo. 

Os valores desses termos variam em cada caso especial. 

O Nordeste tinha. como e facil imaginar, recursos para 

representar todos esses termos acima, por algarismos cleva- 

dos, mcnos o relativo a Mao de Obra que deveria importar 

de fora. Duas regioes, como ja vimos, poderiam fornccer 

Mao de Obra a industria acucareira: 

a) Africa portuyucsa — MSf) de obra rrvelhor e mais 

cara 

b) Capitcifiias s id in as — NTao de obra inferior e mais 

barata. 

Muitos agricultores nordestinos compravam escravos 

africanos, mas mnitos podiam comprar amerindianos. 

Koi assim, recorrendo a Mao de Obra, que poderia ser 

fornecida jx^las Capitanias do Sul, cntre as quais a Capitania 

de Sao \ricente, qnc o Xordeste asscxdou a sua jxxlcrosa in- 

dustria agricola do aQticar as demais regioes brasileiras. 



Sao Vicente ia indiretamente participar da riqueza a<ju- 

careira, fornecendo ao Nordeste a mao de obra que era im- 

periosa e decisiva para a produ^ao aQucarcira e sem a qual 

o Nordeste jamais poderia alimentar prosperidade. 

Foi disso que viveu a Capitania vicentina. Ela nao tinha 

outra fonte de renda. Sabemos que todo agrupamento social 

civilizado precisa imperiosamente de meios economicos, sem 

os quais desaparece. 

Mas, uma vez determinado que o apresamento tinha de 

sair das capitanias sulinas, pergunta-se porque o apresamen- 

to teve lugar precisamente no Planalto de Piratininga. E* 

que essa regiao, situada em serra acima, entrada no sertao, 

nao ficava a grande distancia de onde os jesuitas haviam es- 

tabelecido o seu "imperio". Do conjunto dessas duas cir- 

cunstancias sincronizadas e de outras subsidiarias menos 

importantes, tivemos o Bandeirismo apresador. 

A Capitania vicentina se desdobra, logo na primeira 

metade do quinhentismo, em duas regioes perfeitamente dis- 

tintas e nitidamente perfiladas: 

Faculdade de Fllosofla 
a ) O Literal. (ifinctas e Letras 

b) O Planalto. Biblioteca Central 
I 

Esta regiao, a cavaleiro da barreira serrana, se isolava 

hermeticamente do literal. Sc as comunicagoes, entre o Li- 

teral e a Metropole ja eram quase nulas, nao so devido a 

distancia, a precaridade, a careza e pouca eficiencia da na- 

vegagao transportadora, mas, ainda, pela absoluta falta de 

regularidade da mesma e da sua desassistematizaqao em li- 

nhas seguras e periodicas, por ausencia de corrente exporta- 

dora e importadora; imagine-se o que nao seriam as comu- 

nicagoes entre a Metropole e o Planalto piratiningano! Ja 

em plena segunda metade do seiscentismo, o jesuita Simao 

de Vasconcelos assim descrevera a Serra de Paranapiacaba 

no seu livro "Cronicada Companhia de Jesus": 

"Nao ecaminhando que se fas a maior Parte 

da viagem, e de rastros sobre as mans e os pes, 

agarrando-se as raises das drvores. em meio de 



rochcdos ponteagudos e de too terriveis precipi* 

cios que eu tremia, devo confessd-lo quando olha- 

va para baixo. A profundesa do vale c aterrori- 

cante e o niimero de montanhas que se elevam, 

umas prdximas das outras, faz quase perder toda 

esperanto de chegar ao fitn. Quando se act edit a 

estar no cuntc de uma delas, chega-se ao sopd de 

outra mais alia ainda". 

Ve-se que era uma barreira de dificilima transposiQao. 

Que comercio exportador ou importador teria sido possivel 

atraves de urn obstaculo destes? 

Nao seria possivel a manuten^ao de qualquer corrente 

comercial com a travessia desse temeroso obstaculo e depots 

com a navegaqao a vela ate a Metropole. Eis que o meio 

geografico modelou a unica forma de economia que o Pla- 

nalto devia ter. Sim, porque seria imperiosa uma fonte de 

renda qualquer derivada da exportaQao. Se o Planalto nao 

a tivesse, nao poderia se manter em civiliza^o. Restava ao 

Planalto. encontrar uma mercadoria que se adaptasse a es-^a 

circunstancia imutavel. 

Por uma casualidade verdadeiramente milagrosa. ocor- 

reram essas outras condiqdes que fizeram o Planalto encon- 

trar essa mercadoria. Essa mercadoria era o escravo indio. 

Essa mercadoria podia transpor bem a muralha do Mar. isto 

e. a serra de Paranapiacaba. pois se locomovia por si e alem 

dessa facilidade resolvedora do temeroso problema de trans- 

posigao da terra, a mercadoria nao precisava se transposta 

transatlanticanicnte. poi^ poderia ser consumida deste lado 

do Atlantico. 

Com o transporte a^sim resolvido, essa mercadoria po- 

deria ser produzida pelo Planalto. mesmo porque a regiao 

rcsolvia hem a equagao da ProduQao que acima e referida. 

E' que, como eu dizia, ocorreram para (jue essa produ^o 

tivesse lugar, condigoes tais que se engrcnaram com a si- 

tua<;ao especial do Planalto, resultando dal o handeirismo de 

apresamento, que feve lugar, cm maior ou menor escala, na 

exata proporQSo com que essas condi^oes foram vigentes. 
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Eis a causa do apresamento. Sem ela, nao teria ele tido 

lugar. 

Sim, porque se a necessidade de um produto nao se faz 

sentir, a produqao nao se efetiva. Assim temos que, foi a 

necessidade de bra^os do Nordeste a^ucareiro que provocou 

o apresamento. Ve-se com clareza que, este teve origem 

economica. 

CAPiTULO II 

OS JESUITAS E O APRESAMENTO 

Foram os reverendos sacerdotes da Companhia que, 

situando a distancia curta do Planalto, imensa massa de 

indios ja amansados, cristianizados e semi-civilizados e por- 

tanto, de materia prima ja semi-manufaturada, determina- 

ram o apresamento como fonte de atividade para a regiao. 

Nao tivessem os jesuitas assim agido, nao teriamos 

tido o apresamento, por falta de materia prima. Assim, nao 

se pode dizer errada a paradoxal ideia de que os jesuitas co- 

laboraram no apresamento, porque eles, inconcientemente 

reuniram e semi-manufaturaram a materia prima amerin- 

diana, antes da sua aqao, em estado bruto. 

O indio selvagem e bravo, era disseminado por area 

vastissima. Vivendo exclusivamente da caqa, da coleta e da 

pesca, a populaqao amerindia era muito rala. Isso fazia com 

que a industria do apresamento fosse anti-economica, tendo 

de realizar um esforqo colossal para a obtenqao de um re- 

sultado muito pequeno. Mas o jesuita, com o estabelecimento 

de sua organizaqao, tornou o problema do apresamento mui- 

to mais facil e, civilizando o indio e fazendo com que este 

tomasse contacto com o trabalho europeu, ele, o jesuita pou- 

pou imenso trabalho ao planaltino e fez com que o apresa- 

mento pudesse produzir uma mercadoria mais aprimorada. 

Foi assim que, ele, o jesuita, paradoxalmente, participou do 

apresamento. Nao fosse a aqao jesuitica no Guaira, no Uru- 



fjuai, no Paraguai, etc., o apresamento teria de se realizar 

em condi^oes muitissimo mais dificeis e anti-economicas e 

a mercadoria produzida pcla industria Wlica do apresamen- 

to, teria sido muito mais grosseira. Eis como o apresamento 

foi tornado possivel pela a^ao jesuitica. Estou convencido 

de que sem ela, este apresamento teria sido impossivel. 

rA11TtHX> in 

ISOLAMENTO E AUTARQUIA 

Mas, esse isolamento evidente, causado pela intranspo- 

nibiiidade da serra do Mar, o qual tornava o Planalto uma 

regiao geografica impermeavel e hermeticamente fechada 

para toda sorte de influencias externas, fez resultar conse- 

quencias outras para a regiao piratiningana, muitas das 

quais precisamos revistar^1) 

Assim, isolado "neste cabo do tnundo", na expressao 

do padre Fernao Cardim, o Planalto sem receber nada de 

fnra, teve imperativamente que se suprir por si. 

Isto quer dizer. o Planalto se erigiu em autarquia a 

mais rigorosa. 

Nao conhe<;o na Historia dos povos, como no cenario 

atual, nenhum exemplo de autarquia tao vincado como o do 

Planalto, nos dois primeiros seculos. Essa autarquia. deri- 

vada do absoluto e rigoroso isolamento era imperioso. 

O isolamento foi nao so causado pelas asperezas da 

serra do Mar. que tornava impossivel o com^rcio, quer o de 

importa^ao como o de exportaQao, como tambem pela talta 

absoluta de produqao exportavel. O Planalto nada produzia 

que pudesse concretizar comercio com qualqiier regiao do 

mundo. 

Eis que, produtos de clima frin, o Planalto nao expor- 

tar, nao jxKleria concorrer com os congeneres metropolita- 

— 38 — 



nos, mais favorecidos por nao terem sobre si as imcnsas 

despesas do transporte mantimo. Assim, por exemplo, o 

trigo, a uva, etc. Os produtos tropicais, isto e, os de clima 

(juente, o Planalto tambem nao poderia exportar, porque o 

Nordeste os produzia por pregos muito mais baixos, mesmo 

porque o Planalto nao era tao quente. O caso do agucar, entre 

o literal vicentino e o Nordeste, ja seria suficientemente 

ilustrativo. 

No referente ao comercio de importagao, igualmente o 

Planalto nao poderia desenvolve-lo, pela sua populagao mi- 

nima em quantidade e minima em poder aquisitivo (pois que 

nao tinha fonte de riqueza). 

Com isso, o Planalto nada importava. 

Sem comercio, nao so em razao da configuragao aspera 

da Serra do Mar, mas tambem das circunstancias acima 

apontadas, a regiao vicentina, sem ligagao economica com a 

Metropole, desta nao recebia influxo e dai o sen isolamento 

e a sua autarquia. 

A imensa documentagao, ppr mim analisada, principal- 

mente os inventarios publicados e os ainda ineditos no Ar- 

quivo do Estado que examinei gragas a nimia gentileza do 

meu querido amigo Lellis Vieira, confirma de modo impres- 

sionante esse raciocinio, porque provinha de configuragao 

geografica imutavel e portanto irremovivel. Ate hoje as 

nossas comunicagoes com o literal sao precarias, apesar da 

t&mica. 

CAPITULO IV 

A POLICULTURA PLANALTINA 

Mas, por sua vez essa consequencia do isolamento, essa 

rigida autarquia que teve lugar no planalto piratiningano, 

foi causa incoercivel e imperiosa de consequencias evidentes 

na regiao atraves dos documentos da epoca. 

A autarquia, isto e, a precisao de se suprir por si, 

obrigou o Planalto a produzir tudo ou quase tudo o que ne- 

cessitasse. Essa cadeia de fatal e imperioso raciocinio tem 
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a sua confirma<;ao na ampla documentaQao coeva. Eis que, 

o Planaltt) piratiningano foi abs< )lutamente policultor, tao em 

contraste com a monocultura r'igida dos latifundios aquca- 

reiro do opulento Xordeste. Vejam-se os ensinamentos de 

Gilberto Freyrc! Com issu, ve-se bem que, o Planalto pirati- 

ningano tiuha linhas sociais e economicas em profundo anta- 

gonismo com as que se perfilavarn no Nordeste. Assim, o 

Planalto era paupcrrimo necessariamente, porque pouco po- 

▼oado, com predominancia do elemento aborigena, falando 

o idioma guarani (*) como nos ensina a toponimia planal- 

tina, rigidamente isolado do mundo exterior e portanto au- 

tarquico e policultor; enquanto isso, o Nordeste era opulen- 

to C2) civilizadissimo. atraidor de massas colonizadoras 

vindas da Metrdpole. dotado de elevadissimo poder aquisi- 

tivo (3) que Ihe outorgava a capacidade de comprar os 

caros cscravos africano^, monocultor, latifundiario, etc. 

Nao sen'a possivel confundir essas duas regioes, tao 

difcrentes eram as linhas mestras que as estruturavam. 

(•AIMTTT1.0 v 

A PT-.OUF.NA PROF^IFDAOK PI.ANALTTNA 

Se o Planalto era isolado. autarquico <■ policultor, como 

consequencia disso. ele, fatalmente tinha que ser dividido 

em pequena propriedade. mesmo porque. a policultura exi- 

(1) A pmposito da toponlnala Indiana do Planalto. temoe a ob^enrar 
que ^ nhaolutn, como now ra8*>fl de Itambur^, Apotribu, Haroerf, Jerlht- 
tlba, Iblrapuera, Italm, PIratlnlnjra, Cancala, Anhangabad, Anhembf. Ja- 
ragruA. Juquerf. Atlbala. Jundlaf, etc. e aparece excepclonalmente em mla- 
tnra com nomea portufmeaee rcll^tosoH de aantos. Easa miatura A motto 
alanicatlva. pola evldencta a InfluAncIa europAla, oltra-rellgloaa, em meloo 
indfaenaa. 

(2) K' pr^dao se ter em rnente que aa masaas humnnas que eml^ram 
■Ao nfraldas na razfio dlreta do vulto das cauaas t^conAmlcaa. 

Quanto mala brilhantea © volumoa&a afio eaaaa cauaaa econdmlca* 
mala icente elaa conaegruera atralr e flxar. C> Inverse A tambAm de »e obacr 
▼ar. Quanto rnen<ir«*a aflo mu.'mK econAraicaa, menne jpente Imlfrrada 
elaa rhamnrn e oatabelecem. 

O homem ad procura reside# que Iho oferecaru perapecllvaa de lucre. 
(3) O poder nqulsltlvo do nordeatloo tambAm eatarla na raaAo dlreta 

da sua opulAncla e eat a 6 erldenclada por Qllberto Freyre, em mCmm Onm- 
de t Sruzmim" e em ,4Sobrmdoa e Muramboa**. 
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ge a peqtiena propriedade, da mesma forma que a monocul- 

tura exige o latifundio, como nos ensina Gilberto Freyre 

na "Casa Grande e Senzala". (4) 

Eu mesmo ja levei a efeito pesquisas nas propriedades 

planaltinas da epoca seiscentista e mostrei que era a pe- 

quena propriedade a predominante. 

Tendo de produzir de tudo, seria preciso um grande 

aproveitamento das terras pobres e apoucadas, comprimidas 

em torno de Sao Paulo e o sertao selvagem. 

Dai a pequena propriedade, cujo regime era a conti- 

nuagao da tradigao portuguesa. 

capitulo vi 

A DEMOCRACIA PLANALTINA 

Essa pequena propriedade, tao em antagonismo com o 

latifundio agucareiro do Nordeste, por forga, tinha que ge- 

rar a democracia, enquanto que o Nordeste, estribado no 

latifundio tinha que fazer resultar a aristocracia. Qualquer 

raciocinio, por mais simplista que ele seja conclui isso. Os 

inventarios, evidenciando totais inventariados aproxima- 

dos confirmam isso. (5). 

(4) fisse fendmeno pode ser facljmente observado at6 nos dlas de 
hoje. Sd a pequena propriedade, com uma proporgao infinitamente maior 
de aproveitamento da respectiva drea territorial, pode realizar a policultu- 
ra sem predominancia de qualquer produto, cousa que nao se dd com o 
grande latifundio que, s6 aproveitando para a agricultura altamente espe- 
cializada de um s6 produto as terras melhores, conserva as restantes em 
abandono. 

(5) Todo regime monocultor latifundiario origina uma aristocracia. 
Para s6 recorrer ao que se pode observar na evolugSo histdrica brasileira, 
vemos com nitidez cristalina a aristocracia nordestina resultar do latl- 
fiindio monocultor do a^dcar. Depois, a aristocracia fluminense, que sa- 
turou o 2.Q Tmperlo de tltulares, foi a consequdncia do cafd, de cujo lati- 
fiindio monocultor resultou a aristocracia paulista do Yale do Parafba e 
depois a de Campinas, Amparo, Rio Claro, Limeira, Mogf Mirlm, S. Carlos, 
Araras, etc. 

Em 1929, com a queda da monocultura cafeeira, caiu tambem a velha 
aristocracia paulista. O fracionamento da propriedade paulista, produziu 
a nossa policultura e iniciou a nossa verdadelra democratiza^So. 
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Eu li algures que o espirito de democracia planaltino 

tinha se originado na organiza^ao da bandeira. O inverse 

e que se deve estabelecer. 

Foi o espirito democratico reinante na regiao que foi 

instilado na bandeira. Mem podia deixar de ser assim! 

CAPITIJIX) VII 

O ISOLAMENTO PS1COL0G1C0 

O isolamento material, nao so produziu consequencias 

econdmicas, que, por sua vez, se fizeram causas de diretri- 

zes sociais, que modelaram a colonia planaltina, como tam- 

bem fez resultar consequencias psicologicas. De fato, sem 

receber influxo de fora e nem da Metropole. o micleo colo- 

nial planaltino, em razao disso. evidenciou um espirito pro- 

prio, sem influencia nenhuma metropolitana. 

Sem intercambio co ma Europa, sem receber de la no- 

ticias on nada cpie lembrasse o Reino, o planaltino foi 

creando a sua psicologia e a sua sentimentalidade unica- 

mente de acordo com os motivos planaltinos, e com sucessos 

desenrolados na colonia. Nao estamos assistindo a um fe- 

ndmeno psicologico similar, com o estrangeiro? 

Por outro lado, corroborando nisso, a Metropole por- 

tuguesa, em decadencia sob todos os (>ontos de vista, nao in- 

fundia ufania em sens descedentes, que selecionados e eu- 

genicos. procurariam se esquecer da procedencia lusa. O 

idioma falado no Planalto era o guarani. A toponimia isso 

confirma. provando que o espirito mctropolitano nao teve 

grande influencia na regiao. Sao diversos os depoimeptps 

dizendo que os planaltinos iam aprender o idioma portu- 

gues nas escolas. Como poderia a nacionatidade portuguesa 

inspirar qualqucr sentimento de saudoos carinho, <iuc n5o 

fosse o da piedade, aos homens tao masculos e que manti- 

nham as suas existencias em convivio familiar com a au- 
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dacia, o perigo, o heroismo estoico, o desapego ao conforto 

e a propria morte? 

Os metropolitanos eram muito inferiores. Amaricados, 

nao tinham sequer a independencia politica. 

A triste derrota de Alcacer-Kibir, com a dolorosa de- 

bandada de Alcantara, em 1580, marcaram a morte ma- 

terial de Portugal, ja nao falando no fim da dinastia de 

Aviz! Mas nao foi esse o degrau mais baixo atingido por 

Portugal na sua descaida vertiginosa. A morte moral e mil 

vezes pior do que a morte material. Portugal, depois de 

haver morrido materialmente, encontrou a ignominia na 

aclamagao de Thomar, na qual toda a nobreza portuguesa 

aclamou miseravelmente um rei estrangeiro e encontrou a 

infamia suprema com o miseravel Cristovam de Moura, 

quinta-coluna esbanjador de ouro espanhol, comprando a 

fidalguia portuguesa, que vendeu a propria patria pelo ouro 

estrangeiro. 

A morte do cardeal-rei D. Henrique, o ultimo Aviz, 

sugando com avidez as polpas generosas e carnudas dos 

peitos abundante sde Maria da Motta, cobriram de ridiculo 

a mortalha em que se sepultou o velho reino peninsular! 

Oh! Como estavam longe os dias de Aljubarrota e dos 

heroicos episodios dos canticos dos sublimes Lusiadas! 

A Franca nao teria sofrido o golpe que sofreu, se nao 

tivesse Laval e os colaboracionistas! 

Portugal teve, entao, muitos Lavals e muitos colabo- 

racionistas ! 

Como e que uma nacionalidade, que jazia nessa situa- 

^ao miseravel podia infundir desejos de pertencer a ela aos 

varonis planaltinos, cujas psicologias se perfilavam na al- 

tives sobranceira e na valentia exacerbada de masculas ati- 

tudes ? 

Alem de tudo isso, a pobreza planaltina tinha feito 

com que a regiao fiscalmente nao interessasse a Metropole. 

Dai o descaso, o abandono e o olvido, com que era tratado 

o Planalto, que nada rendia a voraz Metropole, em face 

das opulentas regioes do Nordeste! Isso e profundamente 

humano e explicavel! 
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As regioes mortas e pouco produtivas, os contra-pcsos. 

so hoje infundem preferencias e direitos, pois so contem- 

poraneamente e que as regioes improdutivas valem tanto 

como as que forneceni imensas quantias fiscais! Mas ou- 

trora isso nao era assim! \'amos convir que outrora havia 

muito mais hom senso e inteligencia do que hoje. . . 

Isso tudo, que ficou dito. evidentemente, teria gerado, 

como seria fatal que o fizesse, urn espirito proprio que eu 

chamo "criotdo''. 

Por ter espirito proprio e Cjiie os docunientos nos ofe- 

recem elementos magnificos para essa conclusao, oferecen- 

do-nos verdadeira fotografia do estado psicologico entao 

reinanfe no Planalto. 

0)n>'<t* ni esses elementos em tres preciosissimos dc- 

poimcntos jesuiticos, constantes da obra monumental do 

Prof. Taunay, "Historia Geral das Bandeiras Paulistas", 

II, os quais sao os seguintes: 

1.°) Taunay. "Hist. Geral das Bandeiras Paulistas", 

11, 162. reproduz um trecho do depoimento do padre Mon- 

toya, no processo contra Luiz de Cespedes, o infeliz go- 

vernador do Paraguai. Diz o Mestre: 

"Quanto a Antonio Pedrozo e Dom Fran- 

cisco Rendon de Quevedo (genro de Amador Bue- 

no), estes ao proprio depoente afirmaram estar 

em campanha. ]K»r mandado del que tcuiam 

eti el Brasil". 

Surpreso Ihes retrucara Montoya, arguindo- 

os de traidores. 

"Solo ntwstroRey Don era el Rey 

de todas estas Yndias v que cllos eran traydores". 

2." Taunay, "Hist. Geral das Bandeiras Paulistas. 11, 

79, cita um trecho do "Relation dc los Agrabios*'. o qual 

testemunha: 

"l.evantaran sus capitanes y otros officiales 

de guerra con vanderas, como si fueran levanta- 

dos y amotinados contra su real corona". 
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3.°) Taunay, "Hist. Geral das Bandeiras Paulistas", 

II, 124, menciona um topico do padre Crespo, o qual con- 

firma magnificamente as conclusoes que se tira dos acima 

referidos. Assim, o jesuita Padre Crespo em memorial di- 

rigido y Felipe IV, assim se referndo aos apresadores: 

"Sin conocer a la divina y umana Vuestra 

Magestad". 

fisses depoimentos, genese patente do movimento acla- 

mador de Amador Bueno, demonstram exuberantemente a 

existencia, na populagao planaltina, em grande grau, desse 

espirito crioulo, que dessa forma aparece fotografado, com 

espantosa nitidez. 

E' por isso que Sergio Buarque, o eminente diretor 

do Museu Paulista, no seu "Raizes do Brasil", 72, diz: 

"Ndo e mero acaso que fas com que o pri- 

meiro gesto de autonomia ocorrido na colonia, a 

aclamagdo de Amador Bueno, se jus- 

tamente em S. Paulo, terra de pouco contacto com 

Portugal e de mint a com ah or'i genes, 

onde ainda no seculo XVIII as criangas iam apren- 

der o por tug ues nos colegios, como as de hoje 

aprendem o latim". 

E' ainda por isso que, em 1643, os planaltinos osten- 

sivamente desobedeceram o famoso alvara de D. Joao IV 

de Portugal, mandando que os jesuitas fossem readmitidos. 

Esse gesto de rebeldia, denunciador evidente de espi- 

rito proprio e independente foi reeditado em 1647, com 

nova desobediencia e rebeldia contra .Portugal e seu rei, 

pouco varonil e ja desmoralizado. 

Em abono dessa conclusao sao de se evocarem as duas 

palavras do Prof. Taunay por uma aguda observagao; 

"... do alto de suas montanhas riam-se os 

paulistas dos "Ukases" do Braganga. recemposto 

no trono e para eles letra morta". (Hist. Seiscen- 

tista da Villa de S. Paulo", I, 166). 
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Por certo, em virtude disso, e que o Prof. Taunay, 

na sua tantas vezes recorrida "Hist. Seiscentista da Villa 

de S. Paulo". I. 175, diz. insistindo nessa tese acima enun- 

ciada: 

"E* preciso notar, contudo, que, em S. Paulo, 

desde muitu, era o poder municipal absolutamente 

soberano". 

Ainda, tendo em vista esses fatos, pelt is quais e faci- 

limo se descobrir a pouca devo<;ao inspirada nos planalti- 

nos (Kir Portugal e mesmo enovelada com esse sentimento 

de pouco acatamento, uma certa dose de ridicula conta, em 

que era tido o soberano de Braganqa, e que Washington 

Luis, na sua esplendida "Capitanidc S. Paulo", diz que 

so no seculo XVIII, reconheceu o Planalto a soberania jxir- 

tuguesa. 

O, espirito proprio ressalta evidente, em relevo, de 

tudo/|uanto ficou citado. 

Por tudo isso, e que explica a atitude dos planaltinos. 

animados de espirito tao indcpendente, tao fortemente vin- 

cado de indisfarqaveis traqos proprios, tao acentuadamente 

"crioulo" e nacional e tao marcadamente cm antagonismo 

com o "reinol". 

So por uma coincidencia absolutamente casual de, no 

mnracnto estar no sertao sulino de M Borore, a populaqao 

mascnlina do Planalto e tjue Portugal continuou a dominar 

polhicamentc a regiao piratiningana. I1) 

(1) De fato, Jusfanipnte na tjcaalflo em qae a nntirla da ReafnuraQftn 
Portu^ruefta chejjava an Planalto, aolmva no aertfto do Rio UroaiiQl. * 
dtsfAnria Imenaa dn povoado plrutlnln^ano, a mnlor handelra de apreaa- 
rnento, Jamain aalda da re^lfio. Formava no bnjo deaaa expedite Wllco- 
erooAroica. a tntalldade da popalacfio muscuUna de S. Paulo. Entfio, ae> 
jninrlo now enalnarn na mefltrea e roxam oa documentoa, flcaram no 
Planalto m velhoi*. InvAlldos, mulherea e crtahcaa. Taunay, Oeral 
das n.-indelrjiB*. Ill, etv. 

Fol unirameote plernento que, aclamando Amador Bueno, nlo 
poudp Impedlr o fracar^o do primeiro moTlmento natlTtata na America, 
Pur tnao *• qne a aclamacio de r>. JoAo IV, Into t', o domlnlo portupill 
no Planalto fol lerado a efelto, por npt'nua uma trlntena de eleroentoa 
Qtje nAo tuiTiam n^mpanhado ao aertiu anlloo a handelra dermtada de 
M BororA. 
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Nao tivesse, na mesma ocasiao, o Planalto com a tota- 

lidade da sua poptdaqao masculina bandeirando nas mar- 

gens encharcadas do Uruguai, lutando no famoso combate 

de M Borore, ferido a cerca de 2.000 quilometros longe 

da base planaltina, a regiao piratiningana teria visto o su- 

cesso da aclamagao de Amador Bueno, e, com isso, a inde- 

pendencia das colonias sulinas do Brasil, preludiando de 

ISO anos o sagrado movimento de Tiradentes e de quase 

200 anos o famoso grito do Ipiranga. (2) 

Foi por isso, em parte, que a 

Restauragdo Portuguesa 

nao encontrou grande eco no Planalto. E' que duas causas 

se acordavam contra esse evento politico: 

a) A regiao, como vimos, possuia espirito proprio, 

fortemente dosado de animo independente. 

b) A Restauragao Portuguesa era contraria aos in- 

teresses economicos planaltinos, isto e, criava obstaculos 

Foi assim que o Planalto continuou sob o jugo portugu^s. 
No plebiscito levado a efeito, com as duas aclamacdes, a melhor parte 

da popula^So planaltina n§.o foi consultada. 
S6 votaram os Sanchos e os lusitanos, n5o puderam votar os Quixotes 

piratininganos, que estavam no sertSo. 

Porque essa evid^ncia tem escapado aos olhos dos que observam a 
Histdria do pais? 

Nao seria tempo de serem revistas as velharias sem nexo e ser feito 
um racioofnio em tdrno disso? 

(2) Dizem que se tivesse tido sucesso &sse movimento, o Brasil de 
hoje nao seria fisicamente o que d. 

Por que nao? 
O sagrado movimento de Tiradentes, objetivava a independ^ncia do 

Brasil tal qnal die d? Nao. A Inconfiddncia sd pensava, e nem podia ser 
de outra forma, libertar a zona que nSo se sentia bem no domfnio luso, 
Isto d, as Minas. O resto viria depois, se quisesse. 

O movimento vitorioso de 1822 tinha por finalidade a independdncia 
do pais, tal qual die fisicamente d? Nao. O movimento, de inicio, sd foi 
realizado pelos fluminenses, cariocas, mineiros e paulistas. Sd mais tarde 
d que veiu o restante. 

O caso da aclama^S-O de Amador Bueno teria a mesma evoluc&o. 

De inicio, sd a capltania vicentina, que n5o era apenas o que d S. Paulo 
hoje, pois compreendia Minas Gerais, Goiaz, Mato Grosso, e todo o sul, 
(depois d que Lisboa desmembrou a Capitania agigantada). Depois, teria- 
mos o mesmo processo que se viu em 1822. 
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mais ou menos series, como a ere^ao de fronteiras nos do- 

minies coloniais luso-cspanhois na America sulina, a pra- 

tica do apresamento que era a "tabua de salvaqao" do 

"priino vivere" planaltino. 

Efetivamente, os acontecimentos demonstram que, o 

Flanalto, apesar de estar esvasiado de sua popula^ao mas- 

culina. nao teve pressa em aceitar o jugo portugues, acla- 

inando o Rraganga D. Joao IV. Vejamos; 

Portugal, restaurado na Metropole, nos primordios 

dc Dezombro de 1640, o foi em 15 de Fevereiro de 1641 

na Bahia, isto e, 73 dias apos. A 12 de Marqo seguinte, 

Portugal foi restaurado no Rio de Janeiro e a 16 desse mes 

e ano, D. Joao IV foi aclamado em S. Vicente, para so 

dias depois. o ser por trinta |)essoas apenas, aclamado em 

S. Paulo. 

S. Paulo so 120 dias, isto e, 4 meses apos a Restau- 

ra<;ao Portuguesa aclamou D. Joao IV. 

Por que essa demora? Nao teria sido hesita<^o? 

Por que essa insignificancia de aclamadores, quando 

no ano anterior a expulsao dos jesuitas reuniu cerca de 300 

assinaturas? Sc tudo tern a sua causa, por que essa demora? 

Foi porque Portugal, foi restaurado no Planalto, em 

golpe de mao, quando os poucos lusitanofilos aproveitaram 

de estarem ausentes no sertao os seus adversaries 

los". Nao esta isso patente? 

CAI'lTl l.O VIII 

KKSTAl'KACAO DO NORDFSTE 

Quando se deu a invasao flamenga do Nordeste, houve 

o maior indiferentismo por parte dos vicentinos que com- 

prcendiam os planaltinos. 
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Durante os 25 anos de ocupa^ao flamenga na Bahia 

€ em Pernambuco, o Planalto vicentino-piratiningano so 

enviou uma expedi^ao de auxilio aos nordestinos, que luta- 

vam com heroismo, tanto mais que estavam desamparados 

pelas Metropoles. (1) Dai se conclue a maior indiferen^a. 

Para os planaltinos, tanto fazia a restauraQao do dommio 

luso no Nordeste, como a consolidaQao do poder flamengo. 

Por que isso? E' preciso que, se estabelega que, o ca- 

rater do planaltino era profundamente utilitario. 

Sim, em beneficio de um objetivo economico, que im- 

portava em vantagem lucrativa para sua industria e para 

sen modo de vida, o planaltino sacrificava a sua sentimen- 

talidade, a sua psicologia, a sua religiosidade, a sua lusita- 

(1) O abandono do Nordeste pelas Metrdpoles foi evidente. Foi isso 
que se passou, porque em 1624 a Espanha nSo defendeu a Bahia, que de- 
yen a sua libertac&o jaos colonials, pois quando chegou a armada de D. Fra- 
dique de Toledo Osdrio jd a situagao estava definida. A armada hlspa- 
nica apenas desferiu o golpe de misericdrdia nos holandeses, jd camba- 
leantes. Alids, a Espanha nessa ocasiao nao poderia realizar esfor^o digno, 
pois estava envolvida na guerra dos Trinta Anos, que, na Europa, empol- 
gava-lhe tddas as forgas. 

Em 1630, a Espanha nSo defendeu Pernambuco, ficando Matfas de 
Albuquerque revoltantemente abandonado. Em 1631 a Espanha mandou o 
almirante Oquendo, ^sse homem de guerras, e sua imponente esquadra 
apenas escalou na oidade de Salvador e logo seguiu para as Antilhas, cuja 
protecSo interessava multo mais k Espanha. 

Em 1635, Madri mandou Rojas y Borjas, mas com forgasm deficientea, 
pois foi derrotado e morto era Matta Redonda. Depois disso, sd em 1639, 
Felipe IV mandou, em auxilio do Brasil, as forgas do Conde da Torre. 
Essas eram, por&n, tSo fracas e deficientes que o fidalgo Mascarenhas 
nSLo teve Animo de tentar restaurar Pernambuco. Mesmo reforgado com a 
gente, que Salvador Correla de Sd Ihe havia levado, Sle foi estrondosa- 
mente batido pelos flamengos e, desbaratado, abandonou sua gente apou- 
cada, no Cabo SSo Roque. 

Como se vA, foi mfnimo o esforgo feito pela Espanha era beneficio da 
defesa do Brasil, contra os holandeses e da reintegragSo deste na sobe- 
rania lusitana. 

As expedigoes contra os flamengos, enviados pela Espanha, foram ape- 
nas 4. A primeira, isto d, a de D. Fradique, chegou atrasada. A segunda, 
a do almirante Oquendo, em 1631, foi indcua, nada tendo feito pela res- 
tauragSo. A batalha naval, travada por essa frota, na qual morreu o ho- 
landAs AdriSo Pater, foi um encontro casual e sem a minima eflciAncia, 
no sentldo da restauragSo. A terceira, em 1635, resultando na derrota 
milltar da Mata Redonda, com Rojas y Borja, foi fraquissima, bem como 
a quarta, do Conde da Torre, a qual nada fez pela reintegragSo do domf- 
nio ibdrico no Nordeste. 
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nidade, enfim. Sabcmos como o planaltino, profundamente 

religioso, cousa que se evidencia dos testamentos dos secutos 

X\'I e XVII. tendo clevado ao mais alto grau o temor re- 

verencial. orientado no sentido de uma profunda dedica^ao 

as cousas catolicas, sc entrepon ao apresamento, enfren- 

tando e hostilizando com violencia os jesuitas visando um 

fim econdmico. que Ihe viria proporcionar lucros nao pe- 

quenos. 

Se o planaltino assim procedia, em rela^ao to s-u sen- 

timentalismo rclip[ioso, eu compreendo que ele tenha ipual- 

mentc passado por cima tie um sentimento de solidaricdade 

colonial luso-brasileiro, para objetivar no seu procedimento 

um fim econdmico que Ihe viria proporcionar lucros e imen- 

sas vantagens. P.ste sentimento teria sido bem menos inten- 

so. file nao seria maior e nao se sobreporia ao interesse 

econdmico do planaltino. 

Eis que, as invasdes flamenpas, muito longe de con- 

trariar a economia planaltina, eram extraordinariamente 

favoraveis a ela. ])ois Ihe proporcionavam lucros enormes 

e vantagens nao comuns, as quais se avultavam com a qua- « 

se naralisacao do trafico de escravns da Africa. 

De fato. com as invasdes holandesas. estabeleceu-se 

no Atlantico sul a hegemonia hatava, e esta cortou on di- 

ficultou imensamente o trafico inqxirtador de mao de obra 

para a industria agricola agucareira na Rahia e em I'er- 

namtiMco. 

Se o Nordeste. nas suas precist'tes de mao de obra, 

tinha visto a quase supressao de sua fonte de abasteci- 

mento na Africa, era claro que, tinha que se sujeitar a 

importar quase que unicamente a mercadoria planaltina. 

isto e. o escravo amerindio, apresado pelos -^ertanistas de 

S. Paulo "Ouem nao tern cao, catja com gato", diz a sa- 

bedoria popular. Foi o que fizeram. Isso e tao claro e t vi- 

dente. que nao so dispensa maiores esclarecimentos. como 

admira tjue nao tenha ainda sido entrevisto. |x>is, infeliz- 

mente, f-se itonto da histdria econdmica do Brasil tern es- 

capado a argucia dos comcntadores que cristalizaram o co- 
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nhecimento da evolu^ao do passado do pais. A explicagao 

dessa lacuna esta em que ate agora, os que tem cuidado da 

Historia do Brasil a tem encarado unicamente nos capi- 

tulos de Historia Politica da regiao do Norte, com abstra- 

gao da parte economica e das colonias do sul. 

XXX 

Portugal, antes de 1640, nao podia fazer muito pelo 

Nordeste. Poderia, entretanto, ter feito muito mais, depois 

desse ano, se nao fosse o terror doentio que o Braganga 

tinha da Espanha. Portugal teve a infamia de querer ven- 

der o Nordeste, a custa da garantia da dinastia. O famoso 

"papel forte", a atuagao do Padre Vieira, de Souza Couti- 

nho, em Haya, as tergiversagoes de D. Joao IV, etc., sao 

as provas evidentes! 

O passado brasileiro tem sido encarado, como se fosse 

de urn pais unitario, quando deveria ser, se tendo em conta 

que o Brasil e uma federagao nao unicamente politica, mas 

tambem sociologica, economica, etc., etc. Teimar em nao 

encarar assim a Historia do Brasil, e errar concientemente 

e deixar sem solugao muitos problemas, entre os quais o 

que trataraos. 

O Prof. Taunay, na sua "Historia Seiscentista da 

Villa de S. Paulo", 55, 261, constata essa profunda indi- 

ferenga dos planaltinos pela restauragao do Nordeste, mas 

nao aprofunda a causa e nao se lembra de que ja Euclides 

da Cunha havia dito que, a restauragao do Nordeste fora 

obra exclusiva dos habitantes dessa regiao brasileira. 

O ensinamento do grande pensador e escritor ficou 

sem eco e sem aproveitamento, de modo que, as paginas 

da Historia do Brasil continuavam a se intoxicar com o 

erro. 

Ve-se mesmo indiferenga do planaltino pela sorte do 

Nordeste, ao continuar com o apresamento, enviando para 

o sul, contra Tape, Uruguai, etc., expedigoes que se avul- 

tavam "com centenas de brancos, com milhares de indios, 

isto e, toda a populagao masculina valida de S. Paulo. .. 



fisses homens poderiam estar combatendo no Nordeste. 

Por que nao estavam? Se o Bfasil de sirie dc cold- 

n5as lusas, ja tivesse esplritd coletivo, eles estariam. Nao 

tiveram olhos para isso os Vamhagem, os Southey. ns Ro- 

cha I'ombo, os Handelman, etc. 

Entretantn, uma causa existe. 

Com a Restaura<;ao do Nordeste e com a supressao 

da hegemonia naval flamcnga no Atlantico. o que teve lu- 

gar wla vitoria da Inglaterra. contra a Holanda na guerra 

de 1652 a 1654. reiniciou-se a importa<;ao de escravos afri- 

canos para o Nordeste aqucareiro e, com isso. o Planalto 

perdeu o monopolio Fornecedor de braqos para a lavoura 

canavicira e para a industria canavieira do Nordeste. Mao 

e isso clarissimo? f1) 

Teria side um rudissimo goljK? economico ([tie atingiu, 

de cheii«, a industria belica planaltina. pois o bandeirismo 

de apresamento, ja tendo sofrido os traumatismos acarre- 

tados j)ela Restaura^o portuguesa e pelo esgotamento das 

mais proximas rcduQoes jesuiticas, dificilmente poderia 

subsistir a uma nova dificuldade, da qual decorria, para ele, 

uma diminui<;ao na procura de braqos e nos pre^os ofere- 

cidos pelo Nordeste. cousas que teriam ocorrido i>o mcio 

seiscentismo, como consequencias evidentes da extinQao do 

monop<'dio fornecedor de braQOS nara o Nordeste e da Re*- 

taurarao dessa regian. 

(1) Parece qu#* a derrota oatai flaroeQira, neaaa »nierr« nnploholan- 

dera. fol cauaada potuptdiento doa portoa bataroa pela mat^rla i*dl- 

mentdrta trar.hla p**ins rloe Kheoo, Ksralda p Mosa, qua paulatlDamonte 
soterrnram cm reaped Iron eatuArioa, nfto podlam aer deaobatruldoa por 

drucappin nwesiiArla. a qual ^ fol ponlvol depolt, com o adrento do 
oavio a rapor. 

ftwn? fenomeno rariimal terla dpterralnado A Holanda uma eataiouicflo 

na t^cnlca da feltura doa aeua imvloa, d© qkhIo que a Inglaterra pdd© 
Tpnrt^r a rontenda naval. 

Ela rorao. pam luierpretar a illatdiia IntervAoi tantoa © vartadoa 
faCorea! 

K* pm'lb » prevlanM-nfe on conbec^l 
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CAPtTULO IX 

A DECADfiNCIA DO ACtCAR — A SEGUNDA 

BATALHA DO AgtJCAR 

A segtinda Batalha do Agucar foi uma luta economica, 

sem estrepito. sem sangue, sem vitimas, sem bramidos de 

vitoria e sem rugidos 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 ca- 

nhoneios ensurdecedores, sem o rilhar continuo da fuzila- 

ria assassina, sem os galopes sanguinarios de gente embe- 

bedada pelo fumo da polvora ou pela espectativa dos louros, 

sem o rufar compassado dos tambores em eco, sem os clan- 

gores agudos de plangentes clarins, mas prelio encarnigado 

que desviou profundamente os destines historicos de grupos 

humanos, significando a fixagao de marco miliario que, 

orientando a vida economica de regioes e de colonias, teve 

importancia marcante e relevante no palco dos acontecimen- 

tos evolucionais da humanidade. 

Todos devem estar lembrados da primeira batalha do 

agucar, ferida entre S. Vicente, com o seu lagamar e o 

Nordeste, com as suas massapes, o acontecimento basico 

mais gerador de consequencias que houve na Historia do 

Brasil. 

Foi uma lide economica tambem anonima, surda, 

branca, sem barulhos, sem lampejos, sem heroismo aparen- 

te e por isso, sem ter cavado, na sua passagem, sulco na 

Historia, a qual tern sido objetivo dos cronistas em escla- 

recer apenas a sua superficie, nos capitulos politicos que 

sao os mais espetaculares, que ferem a atengao das multi- 

does, deixando na penumbra do olvido a parte infra-estru- 

tural, social ou economica da evolugao dos grupos hu- 

manos. 

O Nordeste foi entao o vencedor da ardida pugna eco- 

nomica, enquattto que a Capitania vicentina derrotada, teve 
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amargurados na miseria os seus dias de futuro quc se i>cr- 

petuou assim nos refolios unibrosos da pobreza, com todo 

o imenso sequito de seguidores, ate o seculo XVIII, quando 

o advento do ouro veio tirar a regiao vicentina dessa es- 

qualida, magra e triste sUuagao demografica, social e eco- 

nomica. 

O bandeirismo de prea, como o de procura de riquezas, 

foi consequencia do resultado desse primeiro duelo em tor- 

te, isto e, houvesse S. Vicente ganho essa primcira batalha 

no do aQucar. Tivesse o resultado desse prelio sido difercn- 

do a<;ucar, nao teriamos tido o bandeirismo e o Brasil teria 

outra conforma<;ao. O segundo "round" da luta economica 

que afetou todo o Brasil. o Nordeste nao foi feliz como 

hacia sido no primeiro. Neste, a competiQao economica se 

ferira tendo o Nordeste as vantagens da posigao geogra- 

fica que Ihe outorgava os trunfos de uma navega^ao muito 

mais curta, com abundantissimo e opulentissimo mercado 

de consumo a sua disposi<;ao. 

Com essa situaqao privilegiada, o Nordeste venceu 

facil e esmagadoramente o seu antagonista que, distante, 

com mais de um mes de lentissima, fragilissima e perigo- 

sissima. portanto carissima navegaqao a vela, foi relegada 

a inferioridade. Na segunda batalha do agiicar, o Nordeste 

nao pode gosar dessas marcas de superioridade. Pelo con- 

trario! O seu antagonista ja nao era o mesmo. As condi- 

<;6es da luta eram outras e os fatores em jogo para a pro- 

diHjao tinham variado. O Nordeste, nesse encontro econo- 

mico da segunda metade do seiscentismo, teria pela frente 

outro adversario que nao o da primeira parte do quinhen- 

fismo. quando a menor rota da navegagao para atingir o 

mercado de consumo era sua. 

Entao, no seiscentismo. os fatores do "match" econ<V 

mico diferiam! 

Vejamos: 

Em primeiro lugar. temos quc verificar qual teria sido 

o compcfidor do Nordeste que Ihe arrebatou, no medio seis- 

centismo o monopolio da produ^ao do aqucar. fisse advcr- 
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sario foi as ilhas holandesas, francesas, inglesas e espa- 

nholas das Antilhas. A Europa, parece que nao interferiu 

sosinha nesse surdo, anonimo e silencioso prelio economico, 

pois ela se achava igualmente distante do Mar de Caraibas 

e das margens do Capiberibe. 

Havia, entretanto, elementos que faziam inferior a si- 

luaqao nordestina. 

Vejamos: 

Para que haja produqao, e precise que, cada regiao 

economica resolva mais ou menos bem a equacao seguinte: 

Produqao = Mao de Obra + Terra (ambiente exter- 

no geografico e socal)-)- Capital + transpo'rte-f consume 

O maior ou menor valor desse conjunto de fatores, os 

quais em cada regiao economica tern algarismos represen- 

tatives mais ou menos elevados, dao o valor quantitative e 

qualitative da Produqao. Aplicando, pois, essa equaqao as 

regioes que competiam no segundo prelio do aqucar, temos 

que. o Nordeste brasileiro tinha abundante mao de obra, 

nao so amerindiana, fornecida pelo Planalto, como impor- 

tada da Africa. (1) 

As ilhas citadas do Mar caraibano tambem podiam 

contar com a mao de obra requerida pelo industrial agri- 

cola do aqucar. Tanto o braqo africano que, ate hoje ai 

tern vestigios, como o amerindiano incorporado das regioes 

continentais. 

O capital nordestino nao teria sido maior que os povos 

que nao o lusitano, puderam aplicar nas Antilhas, pelo con- 

trario, pois os hispano-americanos, enriquecidos pela mine- 

raqao abundantissima do Mexico, da Colombia, do Pana- 

ma. do Peru e da Bolivia e livres das atividades mineralo- 

gicas, teriam podido empregar seus fortissimos capitals nas 

promissoras Antilhas. 

O fat or Terra, favoravel sob todos os aspectos a in- 

dustria agricola aqucareira, nao teria dado nenhuma van- 

(1) Temos de aplicar essa equaeao na inddstria agricola nordestina, 
como na Antilhana, a fim de que, comparando os resultados, ver qual se 
apresenta com total mais elevado. 



tagem a qualquer dos partidos em aqao compctidor. Quan- 

to ao transporte, temos que o Nordeste levou grande des- 

vantagem, pois que, enquanto o transporte da sua merca- 

doria produzida, exigia, para ser entregue ao mercado de 

venda 6.000 quilometros de ineficientissima, fragilissitna, 

perigosissima e carissima navegaqao, as ilhas do Mar de 

Caraibas eram obrigadas, em parte, a uma navegaqao de 

apctias 1 a 2 mil quilometros para fazer sua mercadoria 

chegar nos mcrcados de consume norte-centro americanos, 

que eram as colonias continentais espanholas do Mexico, 

da Florida, da America Central, da Costa do Pacifico, ou 

as colonias inglesas da Virginia ou da Nova Inglaterra, ou 

as colonias holandesas de Nova Amsterdam, na foz do 

Hudson, ou ainda, as colonias francesas da Ixmisiania. na 

foz do Mississipi. 

Muitas dessas colonias, ainda opulentadas pelo ouro 

ou pela prata da mineraQao, pelo tabaco ou o algodao da 

Virginia, etc., eram os mercados de consumo do aqucar 

antilhano, enquanto que o Nordeste brasileiro, tendo_ urn 

compctidor que politicamente mais protegido Ihe arrancara 

os mcrcados de consumo da Espanha, da Franga c da lr- 

glaterra, alem de ter um outro mercado consumidor nas 

colonias americanas dessas na<;oes, tinha uma marcada des- 

vantagem. 

Sim, porque o Nordeste, na segunda metade do scs- 

centFmo, tcve o consumo do seu agucar restringido a Por- 

tugal unicamente, pois os outros paises que antes se su- 

priam no entreposto distribuidor de Lisboa. tais como a Es- 

panha, a Franca, a Holanda e a Inglaterra, abandonaram 

<'■ w mercado forneccdor para irem se suprir nas Ant ilhas, 

de snas projiriedades respectivas. 

E' sahido que. nessc s<iculo X\rTT, Cromwell. Colberf. 

etc.. imprimiram na Europa uma politica nacionalista que. 

em economia foi cminenfemente protecionista. f1!. 

(2> K* flp notar a inferfer^nfln da ovolurfio dp nutroa pnvna na HI#- 
Mrta NrnalU-'ra, rnm qtp* fiif, rlaro qup, o hlatorladnr don artmtecl- 
rmmtna hra^ltolrri^ nplt^ar da Mlatdrll hamana pm 
icprnl. 
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Com isSo, essas na^oes abandonaram, em parte, o agu- 

€af nordestino, para consumir, preferentemente, o anti- 

Ibano, produzido pelos seus co-nacionais. Eis o chamado 

estatismo! 

Nem se diga pois, que o Nordeste nao perdeu grandes 

massas de consumidores, pois na Europa a populagao se 

distribuia assim: 

Franga   17 milhoes 

Inglaterra   7,5 " 

Espanha    7,5 " 

Holanda e parte da Alemanha 

subsidiaria (Rheno)   6 " 

TOTAL   38 

Sintetisando tudo quanto ficou dito, temos que, a par- 

tir de 1650, o Nordeste viu se erigir um concorrente serio 

na produgao do acdcar. Eram as Antilhas, ilhas possessoes 

inglesas, francesas, holandesas e espanholas. Estas, conta- 

vam com dois mercados de consumo: o Americano e o Eu- 

ropeu. (2a). 

O Arpericano, situado a uma minima distancia dos cen- 

tres de produgao, era formado pela America Espanhola 

(por isso, eram as Antilhas espanholas as que podiam dispor 

desse mercado) cujas populagoes ate o meio do seculo 

XVII, empolgadas pela mineragao, nao cuidavam de pro- 

duzir agucar. 

As Antilhas Inglesas tinham um excelente mercado na 

Virginia e na Nova Inglaterra. As Antilhas Francesas ven- 

diam a sua produgao, em parte para a Louisiania, a Aca- 

dia e o Canada e as Antilhas Holandesas para Nova Ams- 

terdam, que e a Nova York de hoje. 

(2) Becentemente esse assunto foi dessa maneira abordado, em cou- 
curso de Histdria da America, na Faculdade de Filosofia, Ciencias e 
Letras da ITni^ersidade de Sao Paulo. 

Esse assunto me pafece de maior importftneia para a nossa histdria. 



O Europeu, situado na Europa a menor distanda que 

o Nordeste brasileiro, era mantido pelo protecionismo das 

naqoes europeias, dirigidas pelo nactonalismo de Cromwell, 

de Luiz XIV, dos Stuarts, etc. 

Enquanto que as Antilhas tinham dois magnificos 

mercados de consume para sua produQao, o Nordeste bra- 

sileiro so contava com os mercado europeu, pois nao dispu- 

nha de americano, sendo as colonias luso-brasileiras dota- 

das de infimo poder aquisitivo. alem de possuirem fraca 

demografia. 

Assim, so a Europa consumindo aqucar brasileiro, 

animava e possibilitava a produ<;ao. Mas, a Europa, no de- 

correr da segunda metade do seculo XVII, teve que entrar 

no ciclo do protecionismo, ao qual impulsionava um nacio- 

nalismo extremado. Dai, haver cada naqao protegido a 

prodiiQao de suas colonias e possessoes. oferecendo a estas 

mercados de consumo de milhbes de mdividuos metropoli- 

tanos. dotados de elevado poder aquisitivo. 

Foi a famosa jx)lit5ca do estatismo! 

Portugal, Metropole do Nordeste brasileiro, tinha na 

epoca cerca de um milhao e seiscentos mil habitantes, o 

que constituia quase o unico mercado de consumo ido agu- 

car colonial. 

A politica protecionista qiK, com os Colberts europeus, 

empolgava nacionalisticamente o velho mundo, fez com 

que o Nordeste brasileiro prdesse o mercado de consumo 

da Europa toda, que somava cerca de 38 milhdes de habi- 

tantes, restringindo-se ao mercado portugues. de quase 1 

milhao e seiscentos mil componentes. 

Resumindo mais, temos que, as Antilhas podiam dis- 

por de <loi^ mercados consumidores garantidos, enquanto 

que, o Nordeste brasileiro so dispunha de um e esse linico 

foi Ihe arrebatado |K'lo protecionismo europeu. que o trans- 

feriu aos mus cnloniais das Antilhas, 

Vc-se |X)r ai que, nao se pode estudar a Historia do 

Rrasil sem corrclaciona-la com a Historia Gcral. Nao 6 
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possivel isolar a Historia do Brasil em uma torre de mar- 

fim, alheiando-a do que se passava em outras terras. 

Foi essa segunda batalha do agucar, que tanta re- 

percussao teve no Brasil. 

Infelizmente, os nossos estudiosos do passado, mais 

preocupados com minucias bizantinas de acontecimentos 

que se vem sucedendo cronologicamente, sem causar gran- 

des consequencias, nao tiveram ainda seus olhos voltados 

para esse fenomeno do qual nao houve regiao brasileira 

que fugisse de seus efeitos. 

Hoje, ja esse assunto atrae a aten^ao dos estudiosos. 

Ainda recentemente foi ele abordado em concurso de His- 

toria da America, na Faculdade de Filosofia, Ciencias e 

Letras. Infelizmente quern o fez nao teve a necessaria etica 

de dizer — quem o fez em primeiro lugar. 

Foi uma batalha lenta, de transes demorados, com re- 

flexes lerdos, como as de toda a luta economica, mas que 

energicamente projetou seus resultados nos campos sociais 

e politicos de todas as colonias luso-brasileiras. 

Um deles veio se estabelecer no Planalto e fazer decli- 

nar o apresamento. 

Foi mais um deserviqo que ficamos a dever a Portugal 

e a situagao da Metropole. (3) 

CAPITtmO x 

O DECLfNIO E O FIM DO BANDEIRISMO 

DE APRESAMENTO 

E' claro que, acometido por golpes tao fortes, o ban- 

deirismo de apresamento tinha que sofrer um acentuado 

declinio. Foi o que aconteceu, como se pode verificar da 

documentaqao existente. Estcs registram muito mais ati- 

(3) A produgSo do a^ucar nordestlno, por certo caiu, como se ve- 
rifica de um quadro estatistico publicado por Simonsen no seu llvro multo 
citado, "Historia Economica do Brasil", I, 170, mas nao caiu na propor- 
<$o em que devera ter caido, em se tendo em conta o resultado dessa 
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vidade apresadora na primeira mctade do seculo, do (juc na 

sepunda. 

O apresamento. nao inorreu entretanto! 

Os pelo destino vibrados no apresamento, nao 

foram suficientes para o matar? £le continuom atenuado 

e em declinio, se exercendo entre amcrindios bravios, nfo 

<o para supnr a minuscula populagao planaltinar mas. aindat 

para vender, em muito menor escala, para o mesnio Nor- 

deste que, alem da cara mercadoria africana, precisava de 

uma suplcmentaqao amerindiana, para satisfazcr os ele- 

ment'menos abonadns e de menor poder aqui^itivn, dentrc 

os (Kupados na sua produQao a^ucareira. T1) 

Com o declinio acentuadn do bandeirismo apresador, o 

morador do Planalto foi nbrigado a recorrer a outros capi- 

tulos de atividade. 

Foram e>sas atividades: 

a) Bandeirismo pesquisador (2) 

b} Bandeirismo rolonicador. 

BWinfln batnllin rlo artlcar. R' qnp n do mondo rlvlllzaUo. an- 
Dientando multo, fnzln com quc o morcn<lo de cnnBiimo aumctdaaae. 
hp vnlendn da producfio nordeatina. 

Kia quo a popnlm;ilo da Kuropn pQBsnn do fK) mllb^e* «>m IrtOO. para 
73 milhiVs em IfWO. ♦» para 00 mllh^VH em 1720. Se hoiive rrrande aMmcnto 
quanritat!vo iiphbc a'Toacimo de TiO^ nos conmjmldarea, o nmnento i!o con- 
aumo do n^Avnr fol rmilto ma lor. K' que o ronsumo 4'per capita" crescla 
nniifo. P if. a prcwIurAo do Nordeafe, enronfrao-lo enconmento fAcll nHo ter 
de< re9'' l". nuin<» f^aii emhnrco de sun derrnta na "seirunda bafalha do 
anflcar. 

A dlfunflo do uho do r-af^. do clKHoInto, do rhA. etc. '-onrorreu para 
que o ronsumo do arrtcar aumenfaase enormemente. 

(11 A prova de que o bandeirismo apresador em de -lfnlo, nflr» uia la 
orufMHi nas nHlmSVa Jewiftlcaa. ad ou quase ad tendf* atnacflo entre oa 

fndlos bravloa, 6 que rejwou qnaae qu»» completo a anlmoaldnde antlica 
e profundn entre pnullataa e Jeaultaa. f^tea. em 10SS. foram readmltldoa 
no I'lanalto. Hium Uaia foram reatltuldos e nunra mala foram IncotncKlados 
peU»a paullataa, em razAo do apreaamento, 

E* quo havla deanparecldo a rnuaa da nnlmonldnde entre paulfataa e 
jenultas. fate* paflMiram. em reln<^!o an® morudores da reaiAo. a ot>fu>rYar 
Idlntlro "niofhis vlvenill * que vlnham tendo no Nordeate. Oasaou n Adlo 
relho, nendo fb*amentidn a sntKHlorla p<»pular. 

(2) Esnn forma de Handelrlitino fol entAo mulfo lucentlvada pela 
Metropole porfuinieiui. rheirando mearno o Mel de Hortuiral a batxar mm 
aWarA. em M4V4 (in de Marcd com aHalnaturo de Afonao VI. peki goal 
dara a proprbslnde das ruluaa am seua deseobrldores 
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E' curioso se verificar que ainda ninguem teve sua 

atengao chamada sobre esse fenomeno. Essas formas de 

bandeirismo so tiveram lugar depois que o apresamento en- 

trou em declinio! 

A relagao de causa com efeito nao esta tao transpa- 

rente? So na segunda metade do seiscentismo, justamente 

quando diminuiu o apresamento e que se reiniciou o ban- 

deirismo pesquisador paralizado desde 1602, com a bandei- 

ra de Andre de Leao, isto e, durante meio seculo. Porque 

essa paralizaqao das pesquisas? Nao esta evidente que a 

retomada do movimento pesquisador e mera consequencia 

do declinio do apresamento? (3) 

O mesmo raciocinio deve ser empregado quanto ao 

bandeirismo colonizador. 

fiste so se desenvolveu na segunda metade do seiscen- 

tismo. Por que? 

Alguem ja pensou nisso? Nao. Que fazem os Institu- 

tos Historicos? Entretanto, esta patente a relagao de causa 

com efeito! 

E' admiravel que esse fenomeno tenha passado in- 

colume! 

De fato, o bandeirismo colonizador ou povoador. antes 

registrando apenas pequenos surtos esporadicos, como a 

fundagao de Mogi das Cruzes, em 1611, de Parnaiba; em 

1625 e com o inicio de Jundiai, em 1615 e de Taubate, em 

1636, nao apresentou as-caracteristicas de movimento ex- 

pansionista. Foi pequeno demais! 

O verdadeiro bandeirismo colonizador, so teve vulto 

com os Nuno Bicudo de Mendon^a, no Parana, os Dias 

Velho e os Brito Peixoto em Santa Catarina, os Matias 

Cardoso e os Morais Navarro no Rio Sao Francisco e no 

Rio Grande do Norte, os Domingo Jorge e os Francisco de 

Siqueira, no Piaui, etc. 

(3) E* evidente que a paralisa^ao do Bandeirismo pesquisador se deu 
porque numa outra f&ina econdmica muito mais remuneradora sob o ponto 
de vista direto, teve lugar. Foi o apresamento, que dava luoros imediatos. 
Diminuido dste, aquele recome^ou. "Sublata causa, tolitur efectus 
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Essa expansao, porem, so teve lugar na segunda me- 

tade do seculo e so depois que o apresamento entrou era 

declinio. 

Tsso esta gritando que, a expansao planaltina nada 

mais foi do que mera consequencia do declinio do apresa- 

mento. (4) 

Este, embora atenuado e muito circunscrito, nao se ex- 

tinguiu e so foi encontrar o seu fim, quando o seculo, ja 

no ocaso, viu com a descoberta do ouro, se iniciar uma nova 

era. So entao. o apresamento encontrou seu termo defini- 

tivo. tendo o ouro agitado contra essa industria belica pla- 

naltina. da seguinte maneira: 

A mineraQao do ouro, industria extrativa enormemen- 

te remuneradora, empolgou em sua atividade dominadora e 

alucinante, todo o dinamismo da gente planaltina, nao per- 

mitindo que ninguem distraisse das doiradas lavras, nem 

um;', minima parcela de trabalho e de energia. 

As jiro/nessas fantasticas dos opulentissimos Iticros au- 

feridos nas minas, nao deixavam ser desviado o pensamen- 

to guloso e utilitario do planaltino. para atividades menos 

lucrativas c mais espinhosas. 

"Desdc que uin valor mais alto se alcvanta. cessa tudo 

o que a autiga mtisa cania". ja dizia a lira camoneana. 

Aplica-se o conceito desses versos ao caso e teremos a ni- 

tida explicaqao de porque a minera<;ao golpeou de morte o 

apresamento. Sim. porque c|nem iria cuidar de uma em- 

preza economica. tendo um empate de atividades muito 

mais remunerador e menos trabalhoso? 

Alem di sso. ja de si suficiente para explicar o fim do 

apresamento, ainda hmive o sequinte evento que colaborava 

no mesmo objetivo. 

A mineraqao do ouro havia de tal modo enriquecido 

os planaltinos mineradores que. o enornie aumento do |k»- 

(4) A Hlftoria ^ utn de ceuiuiJi e runeeqoftirlei, ruja 
rf>fnpnM>fieto luulto rnHo^talo e multa ajrudraa. Ao blatorlador, rer- 
dad^'lrnnicnte difrTif> d^aae notne, coniperp rAr rlaro Htnir^a dAaee terldo que 
^le prv<*lga conlw^f^ na nun mala (ntlma feltura. 
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der aquisitivo dessa gente afortunada ja nos facultava a 

so entao, teve ingresso em imen- 

sas quantidades nas minas e no Planalto. 

O influxo do africano, que os documentos nos mos- 

tram que so entao entrou em avalanche o Planalto, gol- 

peou ^ de morte o apresamento do amerlndio, mercadoria 

congenere mas muito inferior, (s) ao africano. 

F«culdade de Fllosefla 

CiSndas e Letras 
oAPiTULo xi W\x?:a Central 

CRUELDADE NO APRESAMENTO 

Formou-se um "tabu" a proposito do apresamento, 

que vem passando por ter sido cruel e deshumano, nisso 

laborando grande parte dos que especiilam o passado, po- 

dendo-se mencionar Capistrano e Cal6geras,qu e fizeram 

eco de cousas mencionadas por outros escritores anteriores. 

Entretanto, o erro e a injustiga nao desacompanharam 

esse vultos que se notabilizaram entre os intelectuais que 

escreveram sobre o passado brasileiro, bem como conti- 

nuam a inspirar os que ainda teimosamente se aferram 

chumbados a uma chapa historica sovada, mas cristalina- 

mente errada. 

Mas, como o cearense Capistrano, ao dizer que houve 

"bandeirismo e bandeirismo",como que a malsinar o apre- 

samento e a encarecer as demais formas de bandeirismo, 

andaram todos emparelhados com a ingenuidade e a boa fe. 
t 

Outros, nao obstante os aureos bordados academicos, 

sendo de outras regioes do pais, sao impulsionados pelo 

regionalismo impenitente e pela ignorancia indesculpavel. 

(5) Eu realize! uma pesquisa em quantidade imensa de documentos 
quinhentistas e seiscentistas planaltinos e conclui que havia na regiSo a 
propor^ao de um preto africano para 34 amerfndios, isto que estes eram 
34 vezes ma is numerosos que os africanos, no planalto plratiningano. Essa 
pesquisa oonfirma o que o raciocfnlo e a Idglca jd ensinavam. 
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Outros. ainda, como Cal6geras, por exemplo, mistica- 

mente quizeram exagerar o ativo jesuitico e por isso gru- 

davam na famosa Companhia, o "slogan" de grandes ca- 

luniados, procurando tornar (xliosa toda atividadc que 

fosse omtrnria a dos padres de Loyola.(6) 

O erro e a injusti<;a nao desacompanharam esse jul- 

ganiento, disscmos acima. Vejamos: 

Tudo quanto se sabia do apresamento, na sua a<;ao 

contra os iesuitas. era oriundo de relatos, depoimentos, re- 

laQfjes. cronicas. cartas. epistolas, etc.. dos proprius je- 

snitas, que eram os unices em estado cultural a deixar no- 

ticias dos acontecimentos, que assim so chegaram ao conhe- 

cimento dos nossos dias pelas penas iracundas e vingativas 

do- liomens de Santo Inacio. 

Dos sertanistas apresadores, nada! 

Rudes, quase analfabetos, os homericos planaltinos 

nao viam que deixavam o campo livrc para sens adversa- 

rios. |>erante o pleito da Historia. 

files nao se defenderam! Deles nada nos chegou que 

elucidasse e explicasse como e porque agiram. 

Como eripir em senten^as as razes de uma das parter? 

Como condenar a outra parte, sem a ovivir ? 

Que tribunal age alicerccado nessa suprenia iniqui- 

dade ? 

Essas razoes jesuiticas, seriam tao serenas. mansas c 

calmas. em obediencia aos sublimes ensinamentos do \Taza- 

reno e seriam tan eivadas fie autoridade que meressem ser 

eripidas em placidas e desinteressadas sentcngas fpie dis- 

pensassem a audiencia da parte contraria? Nao. 

Essas pe<;as jesuiticas, acusatorias do apresamento, 

sao libelos vasados no paroxismo da jiaixao mais exacerba- 

(6) Pnwv IfKrlTfl quo o hmtitufo IllntArlrc* <!•» Piiulo iiilo (cmUa 

I'-r qijf» nfio f»»t af^ hojo?!!?: 
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da que clamam pelo arrazamento do burgo anchietano. cha- 

mando os companheiros do grande e imortal Raposo Ta- 

vares de "maloqueros atrevidos e belicosos peores que mo- 

res" etc. fisses relates e cronicas jesuiticas nao foram escri- 

tos, evidentement, com a tinta serena da mansuetude ba- 

seada nos dltames cristaos da cordura e da tolerancia, mas 

sim com as lagrimas dos vencidos, no afa da vinganqa abra- 

sada e no auge do despeito! 

Eu compreendo muito bem e taxo de profundamente 

humana e perfeitamente natural essa afogueada atividade 

dos reverendos cronistas. files tinham recebido toda sorte 

de agravos, os mais violentos da gente planaltina. Aos de- 

sacatos de todo genero, eles haviam sido expulsos da regiao. 

Escrevendo nessa ocasiao, eles nao foram serenos com 

sens inimigos seculares. Dai o livro do padre Simao de 

Vasconcellos, que e um dos fulcros mais apaixonados contra 

os planaltinos apresadores. 

Ve-se com imensa facilidade que todas as objurgato- 

rias escritas contra os apresadores eram vasadas no fel 

amargo dos derrotados impotentes, ante a esmagadora hu- 

milha<;ao que Ihes havia sido inflingida pelos incultos ma- 

melucos. 

O que os reverendos da Companhia fizeram esta per- 

feitamente afinado com a logical files eram seres humanos 

e se esqueciam daquelas palavras de Cristo. referentes ao 

tapa em um dos lados da face! 

Assim, nao seria de se admirar estes relates jesui- 

ticos que nao partem de angelicos cordeirinhos. O que e 

admiravel e que haja ainda obnublados que transformam 

essas apaixonadas razoes de um dos Htigantes, em senten- 

ces de fe absoluta, como se nao representasse os interesses 

de uma das partes em questao! 

Alem disso, nao seria de senso logico que os apresa- 

dores, empenhados na industria produtora de escravos fos- 

sem destruir ou diminuir, ou ainda, deteriorar a mercado- 

ria produzida. E' claro que, os planaltinos apresadores, inte- 
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rcssados em prear escravos na maior quantidade possivel 

e em aprimorar a qualidade dos mesmos, nao iriam se des- 

mandar em inuteis crueldades, e em destrui^oes desnecessa- 

rias! 

Assim, pois, um grande desconto se impoe nos depoi- 

mentos jesuiticos, por certo excelentes pe<;as informativas, 

mas despidas de qualquer valor probante, no concernente 

ao proccder mais ou menos cruel dos apresadores. 

Por certo, estes nao teriam sido individuos dotados de 

grande delicadezas. Nao teria sido com mimos que eles 

iriam prear indios selvagens, mas, disso nao se pode con- 

cluir que os reverendos loyolanos tivessem sido animados 

da divina centelha da absoluta imparcialidade, ao escrever 

as iracundas cronicas contra os apresadores. fistes, teriam 

sido rudes, de acordo com a mentalidade do tempo, mas, 

estariam longe da crueldade os espanhois no Peru, dos in- 

gleses na India ou dos cultissimos alemaes dos camjtos de 

concentra<;ao nazista, em pleno seculo XX. 

Nao nos esque^amos da intolcrancia rigida jesuitica 

em rclagao a todos os seus adversarios, tanto leigos como 

sacerdotes. 

So tendo em consideracjao o exposto, podemus .fazer 

um juizo sobre o comportamento dos apresadores, em face 

do sentimento de humanidade. 

OAIMTn.O XII 

O BAXDFJRISMO E AS FRONTEIRAS 

O refrao sovado, verdadeiro "tabu" de so dizer que 

as fronteiras brasileiras foram tra<;adas pelos bandeiran- 

tes, e uma autentica tirada do "ufanistno" aplicada a His- 

toria hrasilcira. 

Muito se tern inconcientemente repctido quo foram os 

bandeirantes os autores das atuais fronteira-. brasileiras. 



Isso vem de ordindrio acompanha,do de ditirambos em tor- 

no desse tema que, se nao 6 inteiramente desarrazoado, en- 

cerra entretanto injustigas e inverdades. 

Injusti^as, porque nessa inconciente e superficial afir- 

mativa, se abstract toda a conquista do vale amazonico, 

virgem quase que. integralmente da atividade bandeirante. 

Todo o imenso territorio amazonico foi trazido a comuni- 

dade brasileira pelas missoes religiosas. 

O bandeirismo so recuou as fronteiras matogrossenses 

e as do extremo sul, com a conquista do Parana, Santa Ca- 

tarina e do Rio Grande do Sul. (*) 

Inverdades, porque quando houve a expansao planal- 

tina, nao havia ainda a conciencia de espirito brasileiro. 

O Brasil era, ainda, mera entidade administrativa e poli- 

tica, mas nao era entidade sociologica, economica, psicolo- 

gica, sentimental, etc. 

Se houve conquista de territorios de alem Tordezi- 

Ihas, isso teria sido para a regiao vicentina. Por isso que 

essa capitania se agigantou e foi desmembrada. Mesmo 

assim. essa conquista de territorio foi inconciente e indi- 

reta, pois o objetivo nao seria esse, e sim, a conquista par- 

ticular e imediata de lucros. So indireta e nao intencional- 

mente e que essa conquista se deu e, mesmo assim. isso 

(1) E' bem verdade que a expansao pela grandiosa Bacia Amazdnica 
teria sido imensamente mais facil com estradas Ifquidas atrav&s de enorme 
drea plana e absolutamente desacidentada, cortada em tddas as diregden 
por centenas de vias navegaveis, que formam a maior; rede de vias Ifquidas 
do mundo. De fato, a planfcie amazdnica, compreendendo a area do Para, 
do Amazonas e do Norte matogrossense, d tdda ela cortada pelo eixo 
central do sistema potamografico amazdnico e p^la galharada, espalhada 
em leque, dos afluentes do grande rio. 

Isso teria dado tais facilidades de penetragfto, gragas *s fdceis, rapidas 
e mdltiplas comunicagdes que com um relativamente pequeno emprdgo de 
energia e de esforgo, numa area imensa foi trazida a comimidade polftica 
brasileira. Onde os Andes columbianos fizeram fim k planfcie amazdnica, 
erigando a topografia e dificultando a penetragSo, cessou a conquista poiv 
tuguesa, o recdo das fronteiras e a expansfio polftica. 

Enquanto isso, o sul, penetrando pelos planaltinos e onde as fronteiras 
de Tordezilhas foram recuadas pela expansSo piratiningana, apresenta 
condigdes ffsicas as mais diffceis, com serranias as mais Asperas, cortando 
vales mdltlplos os mais profundos. 

Nenhum grande rio naveg^ivel facilitava a penetrag&o para o sul, que 
teve que ser realizada a pd, atrav&s dos maiores obstficulos, vencidos oe 

— 67 — 



nao teria sido jamais para um Brasit inexistentc, pois a 

entidade politico-administrativa ainda nao tinha alma pro- 

pria, que estava em gestaQao. 

Portugal, depois, podando e desmembrando a hiper- 

trofiada capitania vicentina e que tncorporou esses territ6- 

rios decepados de Sao Vicente, nas regioes autonomas de 

Minas Gcrais, Mato Grosso, oGiaz, Sta. Catarina e do 

Rio Grande do Sul. 

mala rudea Imp^llhos e alraveasaodo cm aotolbo« cooi o eapfrtto mall 
estftlco. Uma topoprafla infrratlaslma, allada a todoa cm lolmlgoa humanoa 
•e antepunha & expansto planaltlna. na reidflo aullna que lere de aer 
conqulstada com empr^go de deecomonal eafor^o e hoxndrlco conjanto de 
energiu ffilca e moral. 

Eata ^ a verdade (|ue deve ner dlta! 
8e se qulser penlstlr nwee lema de atrlbulr "In totnm" ao Kandeliia- 

mo o "uH poaaidetla" con^agrado e legalizarlo em 1750 peJo tratado de 

Madrf. deremoi nos lembrar c,ue Bandelrlsmo foram qnatro. cada bo 
dele* dlferent** e com rnrarterfitlcaa Inconfundfvela: 

l." — Bandelrtamo mpresador ou guerrelro. 
2* — Bandeiiiimo peaqufoador ou eniradlitm- 
3.f) — Kandririavno rolonlxador. 
4.*) — Bandeiriavnom minerador e aedeatArio. 

A cada uma deaiaa fonnan de handelriemo dever-aeda a conqnlita In- 
dlrefn de cada trato do territdrio que o 'ill pomiideti*" deu ao ronjniito de 
coldnlna portupueaaa. Amiro : 

O imndeiriamo apreiador d rredor de hayer se amenboreado de todo 
o aul, lito d. do I'nranA. Santa Catarina, Rio Grande di» Sul e anl de llato 
Qitmo. 

O bandeirlsmo rolonizador aldin do aid riograndenae e do cjitarlnenae. 
pawtou-se todo Ale em terrltdrio de aqudm Tordetllhan. 

Eaaa forma de bandelrlamo nflo ayan^on para o oeste e aim para o anl 
e para o wudeate. OolAa e Mato Oroaao A que foram tncorporadoa ao "ul 
powidetlir pelo bandeliiamo pesquiiador e pelo minerador. Qnanto a esaa 
forma de acfio A que marchou para o Oeate. Mas laao JA nfio era bem ban- 
deiriamo e aim sedentarlsmo pactflco. 

Eu continuo a pensar. pordm que o bandelrlsmo apreiador. pnoslblll- 
tando, com a mflo de ohrn que fornecla a inddstria agrlcola acucarelra. 
fol o que mnls real Iron pelo Hmail. 

Em todo o caso, on plannltlnoa aempn1 adotaram o lema "Non ditror, 
duro" de sua herAldlca hlazonada. 

ET Aite alnda nomo lema. Com Ale contlnunmoi. O moTlmeuto de 82, 
em que fomoi at guardai arancadas na luta pela defm»crncla, pmra 

68 — 



PARTE III 

CAPtTULO I 

PEDRO II 

D. Pedro II era, por certo, um homem bomssimo. Foi 

ele, creio eu, a pessoa mais culta que o Brasil conheceu e 

uma das mais nobres e honestas formagoes que tern vivido. 

Eu o caracterizo mais como uma cercbracao soberanamente 

ilustrada do que como erudito, pois sua imensa cultura era 

mais ampla e se aprofundava pouco. 

Essa ilustragao servia uma grande inteligencia que se 

bitolava em linhas aprimoradas em compostura admiravel 

e de impoluta corregao. O Imperador, de fato, tinha uma 

imensa cultura que se esparramava variada, por todos os 

departamentos do saber humano. Uma etica vigorosa e uma 

finura de percepgao ressaltavam esse saber, que se impu- 

nha dominador no ambiente saturado em demasia de espi- 

rito oriundo da revolugao francesa, em conubio com o exces- 

sivo bacharelismo que culminava no espirito de quase todos 

os politicos do segundo reinado. ("Hist, de Pedro 11", H. 

Lyra). 

Apesar de notavel intelectual e de senhor de um cere- 

bro privilegiado, o Imperador justificava o julgamento de 

Pedro Lessa: ele nao tinha a estrutura de estadista. Ele, 

mais modesto do que timido, nao havia sido iluminado pela 

centelha da previsao. Faltava-Ihe uma orientagao mais pro- 

funda de Economia. Essa falta fez com que ele nao se 

apercebesse que a civilizagao da maquina, que comegava com 
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(i primado absolute do combustivel mineral, gerando o va- 

por e o ago que habilitava a maquina e portanto a industria, 

atirava o Brasil na fatalidade de uma situaqao inferior 

que embora profundamente lamentavel, nao se pode deixar 

de reconhecer. 

For isso, Pedro II foi mais humano. mais democratico, 

mas menos material, mais sonhador, menos pratico, menos 

vidente, menos atilado em questoes econoraicas, que sao 

as mais importantes na civilizacao utilitaria em que esta- 

vamos. 

Pedro II, em pleno seculo 'vitoriano, nao viu que o 

Brasil. sem o combustivel mineral, nao podia se emparelhar 

com as naqoes que dispunham desse supremo presente de 

Dens. Dai ele nao ter sabido apreciar Maua. 

O Brasil. nao podendo ser vanguardeiro na corrida, 

na qual a existencia do carvao mineral era trunfo decisive, 

tinha que se contentar com as migalhas caidas do hanquete 

dos grandes privilegiados do sub-solo. 

Enquanto a Inglaterra fazia o seu Tinperio basendo 

na Economia. a Alemanha se unificava com o carvao do 

Rhur on da Silesia e os Estados Unidos completavam vu 

crescimento com o carvao da Pennsylvania e o minerio do 

sul <los Grandes Lagos, o Brasil sc empolgava na que-'tao 

da liherta^ao dos escravos. ou se apaixonava no« rh-.rc-is 

^'araguai 'iti nas planicies do Uruguai. 

LTma dose muito forte do " ideal ism o uto*in>" .'c Oli- ft 

vcira Vianna saturava <» amhiente. Uma tirada oratoria do 

am Oitciripe on de nm Nabuco. urn projeto menr»s escra- 

vDcrata de S. X'ircntc ou uma lei eleitoral de Saraiva, ou 

ainda, uma papina heroica de Taunay, sobre a retirada da 

Laguna, emhebedava a opiniao publica, apaixonada no na- 

cionalismo jxditilo, contra o Paraguai, a divinisar Caxias 

e a adorar o Viscosde do Rio Rranco. Itaborahy, ou Za- 

charias ou ainda, a carrepar em andor a I>ei do X'entre 

Livre, ou a eleitoral de Saraiva, ou ainda a do^ sexage- 

naries. 
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Certo, isso tudo nao era bisantinismo, mas nao passa- 

va de capitulos romanticos de segundo piano, cortina de 

fumaga que impediu que fossem vistos os verdadeiros abis- 

mos em que iria tragar o carro do Estado, mal orientado 

pelo estrabismo de seus condutores. 

Efetivamente o Imperio incorreu em quatro erros ca- 

pitals : 

1.°) Nao via o Imperio o erro tremendo da centrali- 

zagao. Pedro II, com toda a sua vasta inteligencia, com 

toda a sua enorme cultura, nao viu o que e de translucida 

clareza, para qualquer menino que cursa as pfimeiras le- 

tras. O monarca nao percebeu o senso da Federagao. O 

Brasil, heterogeneo como e, em suas partes desharmonicas 

e sem ligagao, com interesses dispares, na vastidao terri- 

torial do pais, nao pode se acomodar a nao ser em uma 

super Federagao. 

Pedro II teimou em manter o Brasil, sem articulagoes, 

como se fosse um Portugal gigante. Nem se diga que nao 

havia quern nao visse o problema! Ai estava o alagoano 

Tavares Bastos, a meu ver a primeira mentalidade do 

sdculo XIX no Brasil. Pedro II, com toda a agudeza de 

seu espirito cintilante e culto, nao compreendeu a nossa 

Historia, nao entendeu o Brasil- file tomou a "nuvem por 

Juno" e foi hipnotizado pela tranquilidadc interna de seu 

reinado, a partir de 1849. file nao viu que. o narcotico que 

deu a calma interna ao Brasil, foi a politica externa, no 

Prata contra Rosas e Oribe, o caso Cristie, no Uruguai, 

contra Aguirre e no Paraguai contra Lopez. 

Findada em 1870 a luta no Paraguai, eis o Imperio 

em desassossego, como antes! 

2.°) Nao viu o Imperio o erro tremendo da guerra 

do Paraguai. Maua, o super homem da honradez e quern 

via claro. ("Maud", Alberto de Faria). 

Empolgado pelos gritos histericos de uma opiniao 

publica super-excitada pelos politicos liberals, o governo 

de Pedro TI deixou-se conduzir por ela, se esquecendo que 



a opiniau publica e voluvel, como a que recebeu Cristo com 

palnias, no Domingo de Ramos, para o crucificar uma semana 

depois. Pedro II nao se lembrou que foi a opiniao publica, 

que, diante de Pilatos preferiu dar a liberdade a Barrabas 

e o martirio do suave nazareno. 

Por ventura a opiniao publica nao e feminina? 

Pois bem, Pedro II e seu governo, ensandecido pelo 

clamor popular se esqueceu do tratado secreto de Dezembro 

de 1850. com o Paraguai, assinado por Belegarde, em cujo 

artigo 14 havia obriga<;ao de se respeitar a soberania do 

Uruguai. 

Com isso, ele fez a alianqa com Flores, invadiu o Uru- 

guai e apareceu para o mundo como vitima, quando foi ele 

o autor da agressao. Maua compreendeu bem tudo isso. 

Viu clarn. Por isso. ele teve o premio, ^Alberto de Farta. 

"Maud"). 

Qual foi o lucro, para nos brasileiros, dessa guerra, 

que e mais o resultado da obstina<;ao voluntariosa, que Pedro 

II recebera de sens ancestrais Habsburgos? Guerra muito 

gloriosa, sem duvida. mas pouco proveitosa. Penlemos mi- 

Ihares de vidas preciosas. Gastamos 600 mil contos, que 

hoje seriam milhoes, arrancados do nosso incipiente e ane- 

mico capital. Perdcmos capital humano, precioso para nos, 

pats des|K)voado e de fraquissimo indicc demografico e per- 

demos capital cm dinhoiro, cousa que. para nos. e da maior 

importancia, dadas as nossas condicoes de pais fraquissimo 

em capitais e onde estes sao sofregamente procurados. Em 

troca dessas perdas trcmendas nada ganhamos. pois nao 

tivemos a acrescer nada an nosso imenso territorin. A minha 

admiraqao j)or Maua cresce senii>re na proporcao cm qtie 

penM. no assunto. 

Sob o aspecto indireto, em politica internacional. a 

Guerra do Paraguai para nos, foi um desastre, pois ani- 

quilamo^ esmagadoramente o contra-i>cso que realizava o 

equilibrio das naqoes platinas e inqiedia a hegentonia da 

Argentina. Com o desaparecimento do Paraguai, con»o po- 

tencial nas nagoes hisjano-americanas da bacia do Parani, 



o desequilibrio resultante deu a Argentina uma tal predo- 

minancia que, ela nao encontrava competidor na sua marcha 

avassaladora para a reconstituiqao do vice-reinado do 

Prata, cousa que, completamente, so nao levou a efeito 

•linda, e porque tern esbarrado no marcante individualismo 

Jo Uruguai e nas distancias imensas da Bolivia e do pro- 

prio Paraguai. 

3.°) Foi cego o Imperio para o tremendo mal que 

representava para o Brasil e para a sua economia a aber- 

tura do canal de Suez. 

O norte do pars exportando para a Europa muitas das 

suas especiarias, fruto da extraqao, em cuja economia ainda 

estao em virtude de varias circunstancias, gozava de verda- 

deiro monopolio, em razao da curta distancia que tern se- 

parado esse norte brasileiro dos centres consumidores da 

Europa. Os provaveis e possiveis concorrentes dos forne- 

cedores brasileiros do norte se situavam a uma distancia 

muito maior da Europa, nas ilhas longinquas do tndico ou 

do Pacifico, com uma volta obrigatoria pelo Sul da Africa. 

Com a abertura do canal de Suez, em 1864, essa volta 

pela Africa foi poupada, as distancias foram suprimidas 

e o transporte das mercadorias da India e do Pacifico con- 

generes as do Brasil eliminou as vantagens deste. 

O Brasil perdeu o monopolio de antes da abertura do 

canal. Como exemplo disso, sem recorrer aos produtos do 

Norte, podemos citar o cafe, que, com o canal de Suez, 

encontrou nos centres distribuidores de Antuerpia e Ams- 

terdan, Trieste, Geneva, Napoles, Le Havre, et., o conge- 

nere de Java, de Sumatra, das Filipinas, de Celebes, de Ma- 

dagascar ou de Borneu, da India, das Laquedivas, do Cei- 

lao, etc.. 

O Imperio nao viu isso! Se viu, nada fez para evitar 

esse mal que foi um verdadeiro descalabro para o Norte 

brasileiro, que nunca mais se refez desse arrasador golpe 

economico. O Imperio poderia ter feito algo, pois a Ingla- 

terra antes de D'Israeli era contraria a tal feito. Por que 

disso nao se aproveitou Pedro II? 



4.#) O Imperio encaminhou erradamente a questao 

servil. 

Pedro 11 nao destocju do anibionte ((lie cercava ao 

encarar e>se problcma. As ideias de igualdade. de fraterni- 

dade, dc lilxTdade, e mal intcrprctada dem'>cracia, etc., 

oriundas da Kevoluqao francesa, as quais, levadas nos al- 

forge^ dos soldados naj)ole6nicn>. para tcxlos os quadrantcs 

europeus, se espalharani avassaladoramente jx^Io mitndo, 

(pie por elas foi dominado, presidiram o julgamento da 

c|uestao servil. 

IVdro J1 nao foi suficientemente sagaz para ver isso! 

file nao compreendcu, p<>r exemplo, (|ue a Inglaterra, en- 

vergando as roupagcns de campea da causa da supressao 

do trafico, agia imfulsionada pelo seu egoisino econdmico 

de pioneiro da civilizagao da maquina. qne prescindia o 

bra<;o escravo, concorrcnte. 

Pedro II foi humano. inas faltou-lhc a sagacidac e do 

economista. O ambiente que cercava o Imperador era desta 

t atureza. A cultura humanistica e classica saturada de es- 

pirito de "idcaJismo utopico" on de excessiva dose de demo- 

cratismo e de Hberalismo em exagero, eliminou o angulo 

econdmico da questao servil e ela foi encaraad com a ves- 

guice que a deformou, de modo a levar o Inr»erio a mer- 

gulhar o pais em um dos maiores erros economicos que o 

mundo nKxIerno conheceu. 

Pm vez do problema ser resolvido apenas com a Pei 

cla supressa(» do trafico em 1850, que injustamentc tom(»u 

o nome de Euzebio de Queiroz e com a Lei do X'entrc Livre. 

de 1871 do \'isconde do Rio Rrasco. a pieguice melosa do 

Imperio le/. o pais continuar inutilmente na rota do preiuizo 

tinilateral recaindo so sdhre a classe agricola com a Lei (Ls 

sexagenarios t* finalmente, com a al>oli(;ao. (1) 

\s consequescias nao podiam deixar de ser a^ mais 

desavtrosas para a economia brasileira. Prcjui/os con^ide- 

ravr advieram para o desssorado capitalismo nacional. O 

HI TiIvcti '-ui vlrtu«l#» orlvnta^flcx I'pilru II nAo »» moiMroy 
nmlto favurat^l k lmlirrkv*o cxtranjrrlra 



maior erro consistiu em se fazer a aboligao sem indenizagao. 

Com isso, o prejuizo da descapitalizagao incidiu so sobre 

os agricultores. Nao foi isso uma injustiga? Nao deveria 

essa liberalidade nacional recair sobre a populagao em 

geral ? 

Por que a, cultura e a inteligencia do monarca bra- 

gantino cometeram esse erro economico? 

Por que o neto de Marco Aurelio perpetrou ou deixou 

que fosse levada a efeito essa tremenda injustiga? 

Os erro se as evidentes faltas de visao com a ausen- 

cia de cultura economica nao foram so do Imperador. Os 

homens que o cercavam, que o pieguismo brasileiro, o na- 

cionalismo exagerado e a boa vontade dos intelectuais se 

conjugaram para os guindar a posigao de estadistas. devem 

carregar a parte da responsabilidade. 

files nao eram homens de governo e muito menos es- 

tadistas. Gente imbuida de uma cultura romanticamente 

anacronica, pois ficara nas paginas de Rousseau, de Vol- 

taire, de Montesquieu, quando a Inglaterra edificava o sen 

Imperio baseada no Cardiff, nas industrias dos M'iddlands 

e do Lancanshire e os norte-americanos se esqueciam de 

Lincoln pelo carvao dos Apalaches ou pelo minereo dos 

Grandes Lagos! 

fisses homens que auxiilavam o governo imperial de 

Pedro II, ainda estavam intoxicado spela lufada soprada 

ia Europa trazendo os germens mefiticos de um exagera- 

dissimo liberalismo em conubio com um romantismo, filho 

do que espalhava na Europa as barricadas de 1830 e de 

1848 na Franga, de 1830 na Polonia, de 1848 na Alema- 

nha, na Hungria, de 1830 na Belgica, etc.. 

A mentalidade desses pseudo estadistas liberais ou 

conservadores assim formada no cadinho do "idealismo 

utopico", se temperava de dose nao pequena de estreito na- 

cionalismo, que gerava um espirito "me ufanista" detur- 

pador e deformador do cenario politico do pais, que nao 

era compreendido na sua estrutura por esses homens que 

o governavam nos Conselhos imperials. 



A formagao psicologica que prcdominava, assim, nas 

elites formadoras do ministerio devido a loquactdade ver- 

borragica e poetica do nortista se esternava nas logoma- 

quias, que eram os torneios oratorios em que se procuravam 

notabiliza as figuras dos ministerios imperiais. (l) 

Eis os Parlamentos oitocentistas no Brasil, trartsfor- 

mados em rinhas onde se feriam as mais cruentas pelejas 

oratorias como jogos florais dos galos imperiais, que se 

cmbriagavam com as tiradas retoricas e romanticas, en- 

toadas em mentalidade ufanista, que enfeitavam os dis- 

cursos conselheirais dos Euzebio, Rio Branco, Olinda, Pa- 

rana. Itaborahy, Simimbu, Zacharias, S. Vicente, Caxias, 

Furtado, Jose Bonifacio, o Mo^o, Ouro Preto, Cotegipe, 

Saraiva. Joao Alfredo, Abaete, Caravelas, Dantas e de 

outros. (3) 

E' precise que, se compreenda que, esses homens auxi- 

liares de Pedro II nao estavam na situaqao de possuirem 

cultura, para se erguerem aos degraus de estadistas. Assim, 

Olinda e Parana que haviam cursado Coimbra, nao podiam 

deixar de ser homens obsoletos, pois haviam estado na Eu- 

ropa, ainda no seculo XVIII. Os outros haviam se forma- 

do cm S. Paulo ou em Pernambuco. E' de se admirar o 

"curriculum" dessas duas Academias juridicas! Era enor- 

me a importancia ai tida pelo Direito Canonico. Alem disso, 

uma formaqao juridica dava aos futures ministros do Im- 

jjcrio uma certa base que se sedimentava sobre o bom senso, 

a prudcnci ac o equilibrio que muitos possuiam em alta 

dose e talvez mesmo exageradamente. A esse fundo cultu- 

ral, os privilegiados da aristocracia imperial que deveriam 

ser os govcrnantes no velho regimem acumulavam uma 

certa cultura literaria, quase na totalidade do origem fran- 

cesa. Isso tudo era cosinhado em espirito filosofica auto 

didata. ao sabor de elevada dose de nacionalismo, de urn 

P»rasil centraIizado como se fosse um Portugal ou uma 

A (mlcrorfln ox^tlcM nAo 11^ f»p#Toii i* h inn I h'radn a 
rfHto privmi o pafn tin mflo fj»* obra. 

(3 Roaf** tHMm nn ♦•rnni vtilhm prvi ♦•imT.tr i^ivelhcN'i Uim ••nrad«»r- 
nndoa ill' (rrarxlM orndor*®. 
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Franga, ao lado de uma mentalidade embebedada de admi- 

ragao pelas cousas brasileiras. Era o Amazonas o rio mais 

longo do mmido; era Paulo Afonso a mais linda cachoei- 

ra; era a Guanabara a baia mais cheia de prodigies naturais 

que o mundo embevecido contemplava! Dai a "minha terra 

tern palmeiras onde cantam os sabias", a distancia nao era 

grande! 

Isso fazia com que cada um dos pretendentes aos ga- 

loes de estadista fosse um enamorado carinhoso das cousas 

brasileiras. Naturalmente atraves desses oculos roseos pan- 

glossianos, a vrsao dos fatos tinha que se deformar. 

Foi desta bitola o ambiente no qual esta-va mergulhado 

D. Pedro II. file que fora humano, bom, nobre, esforgado, 

honesto, rezando mais pelas paginas do Codigo da Etica, 

do que pelas normas fanaticas e intolerantes do catecismo 

religiose, nao podia fazer melhor administragao que fez. 

Faltava-Ihe o "substractum" de uma cultura em ciencias 

economicas, que Ihe poderiam ter dado a estrutura do esta- 

dista, cousa que Ihe negou Pedro Lessa. 

Podem se explicarassim os erros economicos que o 

Imperio cometeu. 

Isso porem nao apaga os grandes meritos de toleran- 

cia de Pedro II e nem muito menos imbue de imperialismo 

a poltica externo do Imperio. Longe disso! Eu penso, com 

Julio de Mesquita Filho, que jamais o imperialismo animou 

no seculo passado, na sua segunda metade, a nossa politica 

externa. 



PARTE IV 

CAIMTUI.o r.MCO 

A RESTAURACAO LUSA 

O dominio espanhol era uma humilhagao a estirpe 

portugnesa. Felipe II. de 1580 a 1598, nao sujeitou Portu- 

gal a desnivel inferior, pois esse Habsburgo se manteve 

como soberano de Portugal, que figurava como uma mo- 

narquia apartada, em uniao pessoal com a Espanha. mas 

sem nexo de submissao. Os dcmais Felipes, porem, gover- 

naram Portugal, como uma dependencia administrativa da 

Esftanha. A soberania lusa, com isso, foi suprimida e Ma- 

dri, erigida em capital iberica. nomcava um governador 

seu, em Lisboa, que passou a ser sede, apenas de uma pro- 

vincia espanhola, sem individualidade politica e unicamente 

como repartiqao administrativa. 

Ora, isso era um convite insistente para que Portugal 

se rehelasse. 

N'ao sao esses processes, estribados na violencia e na 

compressao, <>.s indicados para a a>5imila<;ao de um corpo 

nacional qualquer. Xao c com vinagre que se apanham 

moscas! Para rjue haja submissao de uma estirpe nacional 

qualquer, a um governo estabelecido, e precise que, e^a 

estirjie nacional sc sinta bem, sob esse governo. Caso a>u- 

trario, ela tendc a se subtrair dcs>e governo qualquer, sc 

rebelando contra a opressao. A observagao do passado en- 

sina isso! Sc nao iossem as vio'.cntas jjerseguigocs des Im- 

peradore-< romanos. o cristianismo nao sc tcria cspalhado 

domina lor pelo tnundo antigo! Sc nao fosse, a violencia 
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dos absolutistas, a,s idcias liberals da Revolu^ao Fraiicesa 

nao se alastrariam pelo mundo! Se nao fosse estupida com- 

pressao britanica de Lord North e de George III, nao te- 

riamos tido Washington, Jefferson, Franklin, e a vitoriosa 

separagao das 13 colonias anglo-americanas! 

Espirito e vontade nao se acorrentam! Toda uniao na- 

cional deve se estribar na Hvre vontade e na conveniencia 

das partes! Uma vez que, uma destas nao encontre vanta- 

gens economicas, sociais, ou psicologicas, na continua^ao 

da uniao politica, nao existe forqa material, que a obrigue 

a continuar, no mesmo "statu-quo" politico. E' preciso que, 

as partes heterogeneas de uma nagao sejam contidas pela 

boa Governa^ao Geral, que devera repartir entre elas, com 

a maior justeza e imparcialidade, na proporgao dos valo- 

res economicos e demograficos de cada uma, os direitos e 

as obrigagoes. E' necessario, para a subsistencia de qual- 

quer uniao que nao hajam filhotismos, injustigas e despro- 

porgoes na distribuigao de favores e de onus, as partes! 

Ora, Portugal logo compreendeu que, nao era da sua 

conveniencia a manutengao do dominio espanhol. Seu im- 

perio colonial nao era defendido pelos decadentes Habsbur- 

gos espanhois e assim as suas terras desapareciam 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 ha via desencadeiado 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 Franga. 

Assim, essas foram as causas mediatas e imediatas da 

rebeliao portuguesa de Pinto Ribeiro, Almada, Sanches de 

Baena, etc. a qual teve lugar a 1 de Dezembro de 1640, 

pondo termo ao dominio espanhol em Portugal, cuja sobe- 

rania foi restaurada, com a elevagao ao trono de D. Joao 

IV, ate entao Duque de Braganga, com a deposigao da re- 

presentante do rei da Espanha, Felipe IV, a italiana duque- 

za de Mantua, e com a desfenestragao do miseravel "quis- 

ling" Miguel de Vasconcelos. 
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A Espanha, empolgada pelos sucessos c pelos dcsas- 

tres na giierra dos Trinta Anos, nada poude fazer contra 

Portugal, alcm de frouxo esfor^o militar, que, em 1644, 

foi esmagado facilmcnte em Montijo. 

Uni acontecimento que tao terremoticamente alterava 

a situagao politica deveria, por f6r<;a, repercutir fortemcn- 

te sobre o Brasil. de modo a ser causa, em aquem Atlan- 

tico, 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 poli- 

tica, que modificava a situa(;ao das metr6poles! Seria na- 

tural que, a profunda alteragao sobrevinda. fosse produzir. 

no Brasil. uma grande repercussao de varias naturesas. 

Mas, nos sabemos que, o Brasil, sendo um todo poli- 

tico, harmoniosamente conjugado, era um composto de 

partcs social, economica, psicologica, sentimental, cultural 

e etnicamente heterogeneas, deveria receber essa transfor- 

maqao, fazendo-a ecoar desigualmentc em cada uma das 

suas partes. O Brasil era um todo politico, composto de 

partes heterogeneas c distantes uma das outras, sem comu- 

nicagoes e sem afinidades. 

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 scus 

anhelos; mas em outras, tao diferentes elas eram, o acon- 

tecimento metropolitano contrariava a interesses, em sendo 

indiferente ao sentimentalismo c a religiosidade. 

Extranhavel seria, se no Brasil, corpo politico unifi- 

cado, mas de rcgioes social, psicologica e economicamente 

desiguais, fosse refletir uniformemente, ao longo de todas 

as suas partes diversas, a aItera<;ao politica. que foi a Res- 

tanracao lusa. Tsso seria um absurdo. so cabivel em cere- 

bros rnediocrcs. 

Assim. o Nordeste brasileiro, monocultor. oimlento, 

aristocratico, latifundario, etc., mantinha um contacto mui- 

to mais assidiio com o Reino, com o qual cstava sempre cm 

rela<;«*s i-conomicas. exjiortando <> a (.near e imjiortando 
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utilidades e portanto demograficas, etnicas, intelectuais, 

etc. do que o isolado Planalto, que era pauperrimo, policul- 

tor ,democratico, etc. e impermeabilizado ao contato luso, 

pela distancia, pelas dificuldades do meio fisico e pela au- 

sencia absoluta de intercambio mercantil, como pela nave- 

gagao primitiva que era tosca e ineficiente. 

No Nordeste, pois, se refugiava o sentimentalismo 

luso e la, fatalmente seria bem recebida a Restauragao po- 

litica da patria camoneana. O Nordeste. por forqa, deve- 

ria ter sido muito mais portugues do que qualquer outra 

parte brasileira, mormente do que o isolado Planalto, que 

teria sido fatalmente, muito mais americanizado, pelas cir- 

cunstancias que rodeiavam os seus promordios, ("O Folk- 

lore bandeirante", Joaquim Ribeiro). 

Seria, pois, natural que, nesse Nordeste, em que a for- 

maqao intelectual e etnica tinham sido lusitanas, em cons- 

tante e ininterrupto contacto com a amargurada alma por- 

tuguesa, que gemia, durante sessenta anos, sob o jugo cas- 

telhano, a Restauraqao lusa de 1640, tivesse a repercussao 

mais favoravel e fosse recebida com as manifestaQoes mais 

festivas de grande satisfa^ao. Por isso, logo que em Sal- 

vador, na Bahia, se soube das novas da Restauraqao em 

Portugal, o Marques de Montalvao, governador Geral 

Dom Jorge de Mascarenhas promoveu, com imensa facili- 

dade a aclamaqao do novo rei de Portugal, o incolor e fraco 

Duque de Braganqa erigido em D. Joao IV. Isso teve lugar 

em meiados de fevereiro de 1641. 

Nas demais colonias luso-brasileiras a aceitagao da 

Restauraqao tinha que ser muito mais dificil. Eram re- 

gioes, que tinham muito menos contacto com Portugal, re- 

cebendo dai, muito menos influencia nas respectivas for- 

magoes, que Ihes delineavam os contornos basicos. Com 

muito menor intercambio mercantil com a Europa, essas 

regioes nao ouviam, com nitidez os lamentos Portugueses, 

ptivados da soberania, assim como nao auscultavam, com 

ansia, os movimentos que faziam vibrar as cordas distendi- 

das do sentimentalismo luso. 
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Foi assirn quc, so em 15 de margo de 1641, isto c, um 

mes depois de, a Bahia haver aceito a Restaura^io portu- 

guesa, o Rio de Janeiro e S. Vicente, tambem, aclamavam 

o Duque de Braganqa. 

A demora ja i notavel e de causar suspeisas! Como 

explica-!a? Sim, porque tudo exige uma explicaqao. 

Mas no Planalto, os acontecimentos iam se ceniticar, 

ainda mai.s acentuadamente I A regiao tinha outras caracte- 

risticas! Nao era como o Nordeste, em que a abundante 

exportagao aqucareira facultava a opulencia, causa de cau- 

dalosa e permanente infiltraqao na mentalidade e na senti- 

nientalidade locais da alma ulcerada de Portugal, pelas ar- 

cadas inonacais das universidades, pelos livros, pelas cien- 

cias. on jK-las artes Hsboetas, e pela atmosfera pungente que 

envolvia toda a velha patria de Camoes. De fato, o envio 

continue de centenas de elementos juvents da aristocracia 

iiordestina as escolas reinois, de onde tornavam, aureola- 

Jos pelo prestigio do sabei e reinolisados pelo sentimcnta- 

lismo. era consequencia causada pela pujanQa economica. 

so conhecida pelo Nordeste a<;ucareiro. 

Nu Planalto. se via justamente cena contraria. pois 

essa regiao enfeudada na autarquia, no isolamento c na 

misdria. nao podia imitar as colonias prosperas do Nor- 

deste. Com isso, nao Ihe era possivel lusitanisar a sua alma, 

lustrando sen intelecto. Dai, nao Ihe ser facultado ouvir 

os doridos queixumes da pente lusa. oprimida por Castela. 

Por consepuinte, no Planalto a lusitanidade era muito me- 

nos intensa e o amor, a dedicagao e a submissao a caus^ 

de Port'ipal. tinham que ser muito menos vihrante< e h ivia 

motivos ate jiara screm contrarios aos interesses econom;- 

jos flc.s tnoradores repionais. 

Cstes viviam unicamente do apresamcnto de escravos 

indios «• isso se tazia em terras esiwinholas. Omvinha aos 

planaltinos a cxitinuaQao do dominio cspanhol. jxirque. 

com ele vipente, era imssivel a facil jK'netraQao cm territ«'>rio 

de alem-Tordesilhas. Os povernantes espanhois nao se opti- 

nham. com muiKi empenho, a penetraeSo das expedieoes 

planaltinas. quc. assim. podiam apir mais ou menof livre- 

mcnte. 
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Ora, os planaltinos eram muito utilitaristas, sacrifi- 

cando, em beneficio de seus objetivos economicos, ate o seu 

espirito de intensa religiosidade, o que fez com que, os 

planaltinos buscassem assaltar os estabelecimentos jesui- 

ticos, ferindo moral e fisicamente os sacerdotes de sua pro- 

pria religiao. Ora, se os planaltinos nao se detiveram ante 

os sens sentimentos religiosos, porque haveriam de se mos- 

trar muito apegados ao espirito de lusitanidade? Com a 

Restauraqao lusa, voltava a ser estabelecida a dualidade po- 

Htica na Iberia e na America sulina e com isso as frontei- 

ras, como barreiras, que, por certo, iriam ser defendidas, 

de algum modo. Ora, isso, por mais molemente que fosse 

feita a defesa espanhola das fronteiras americanas, seria 

um obstaculo ao apresamento planaltino. 

Assim, se faz logico e transparentemente claro que, a 

Restauraqao lusa, nao sendo propicia ao mobil economico 

dos apresadores, nao deveria encontrar ambiente favoravel 

entre os planaltinos utilitarios, os quais deveriam ter feito 

utdo para que, esse capitulo politico nao fosse levado a rea- 

lizaQao. 

Os fatos, registrados pela cronica dos acontecimentos 

planaltinos, confirmam admiravelmente esse raciocinio, nao 

se realizando a Restauraqao lusa no Planalto, sem uma re- 

sistencia, que se concretizou no movimento de Amador 

Bueno, o primeiro movimento nativista nas Americas, o 

qual infelizmente fracassou, por estarem os Planaltinos 

apresando escravos indios no Uruguai, estando a quasi to- 

talidade deles (os cronistas da Companhia de Jesus nos 

falam em varies milhares de componentes das bandeiras 

paulistas) empenhados na campanha de MBorore. C1) 

(1) A prova mais concreta, que se podejia mencionar de estar o 
Planalto, esvasiado de seus elementos masculinos, 6 que a aclamagao de 
D. JoSo IV af, s6 foi subscrita por poucas dezenas de pessoas, enquanto 
que a expulsSo dos jesuitas, levada a efeito um ano antes, acontecimento 
de muito menos import&ncia do que a RestauracSo lusa, foi subscrita por 
800 pessoas, (Azevedo Marques, "Apontamentos"). 

E' que na expulsilo, em 1640, os planaltinos, ainda om povoado^. 
tomavam parte, todos, no acontecimento. 

Na aclama($o do Bra^anca. os apresadores, no sort^.o, '-oroa ^ 
2.000 quiloraetros do Planalto, tiveram que se abster, s6 a levando a 
efeito os velhos, invdlidos e cl^rigos, que haviam ficado na regiSo. 
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Eis como se patenteia, de modo claro e evidente o desin- 

tcrcssc quc os planaltinos tinham pela Restauraqao lusa, 

a qual seria um sucesso que deveria enterneccr apenas utna 

parte das colonias brasileiras. mas jamais a sua totalidade, 

como vimos. 

Iwui ^ clnrn romo Ajnifl. *'» nflo qn**m nflo qu^r! 
Qih* m pinna It ln<Mi ••Mtavnm na inpitmn rn nnlAo no ^ o Pro- 

fi-Wfir Timnay quoni nRM^tnira ("Hint, (irrnl dan lUndrlra* l*aiillntanM)v 

do quo dlzom c* rrufiintjin <1ii tjirnp;nih!;i. riijna mini- 
do«, hAo npnventndoM r»or Aun l!<» Porto, MlllsL dan OHmtain no 
I mctwi". pHo Pndro i\ Ton- Imiuit. "Illnl, do Klo <>rando do Sul". polo 
Padrt* I (I. laffor. 'Invanoon Itandrimnton no Kio (i ran do do SuP* aNHn 
do outruo. 
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PARTE V 

CAPITULO I 

CONSIDERACOES SOBRE AS INVASOES 

HOLANDESAS 

Um acontecimento historico, para ser bem estudado e 

para que se evidencie bem nitido em todas as suas salien- 

cias deve ser ressaltado em suas causas e revelado nas 

consequencias por ele projetadas. Sendo essa norma. a 

unica que deve nortear o procedimento de um verdadeiro 

historiador que nao se limita unicamente em ser cronista, 

devemos em primeiro lugar verificar, a luz da verdade. as 

causas dessas invasoes holandesas. 

Sim porque, como ficou anteriormente dito, a Histo- 

ria nao deve se resumir a mera cole^ao de datas, de nomes, 

de relates, de episodios, de efemendes, como se fosse calen- 

dario de eventos arrumados, mais ou menos, em ordem 

cronologica, destinado a empaturrar a memoria do estu- 

dante. 

Assim sendo, temos de, aplicando essa tese a historia, 

sindicar o que teria dado motive aos assaltos da Holanda, 

Watjen, na sua opulenta reconstitui^ao do drama que 

foi a luta contra os holandeses, diz que a Holanda atacou 

o Brasil porque Portugal, sob o jugo espanhol, nao con- 

servou aberto o porto de Lisboa, de formas que os holan- 

deses, privados de entreposto, se viram na contingencia de 

ter de buscar as mercadorias nos lugares de origem. ( O 

Do mini o Colonial Holandes no Brasil", 65. 
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O notavel rcconstituidor do dominio batav. • no N'or- 

deste. cita, em abono desta versao. Velius, "Cronyek van 

Horr", 272 e Fruen, "Tien jaren nit ten Tachtigsjarigen 

Oordoy". 187 

Em 1916 surgiu a versao do alemao Georg Friederich 

Preuss, citado por Watjen, a qua! consistia em atribuir o 

assalto flamengo ao explodir irrcprimivel de uma avassa- 

ladora confianqa em .si de «m grande povo maritimn, cujas 

qualidades se haviam forjado e aprimorado na luta cons- 

tante. rjue tinha endurecido sens mtisculos e enrijado o scu 

cerebro, ("Phclippe II die Nicdcrlander und Hire erst In- 

defaht") nan tendo sido provocado por ato de desespero 

rcsultante de medidas politicas de restriQao por partc da 

Espanha. Mais tarde, em 1913. Blok fez o assonto vollar 

as velhas conclusoes, sem desprezar. entretanto, o quc ivis 

ensina Preuss. Cousa. i»orcm, que dove ser devidanente tida 

em considc-ra^ao. e que a causa principal das invasoes holan- 

de-as foi o dominio es))anh<>l. 

Efetivamente <is holandeses, gente que se havia sele- 

cionado, na luta contra Felifie II e se enriquecido gracas, 

em grante parte, a imigragao dos israelitas. expulsos de 

Portugal jxir D. Manoel, se refugiando na holanda, se en- 

carniqaram contra a Espgnha, nao so por motives politicos, 

mas tambem religiosos. 

Os holandeses eram tangidos contra a Espanha i>ela 

luta tremenda pela sua independencia politica. o qual encheu 

de epis<')dios de martirio e de heroismo toda a Historia da 

Holanda. da segunda metade do quinhentismo. A Holanda 

fizcra parte dos dominios de Maria da Borgonha que her- 

dara de scu pai, Carlos, o Temerario e passara a scu filho, 

Felipe o Bclo, que, por sua vcz, a dcixara a scu filho, 

Carl.., V e este a Felipe II. Mas, alem desse motivo poli- 

tico havia <> rcliigoso. A Espanha era fanaticamente cato- 

tica e como tal tinha formado na guerra d"s Trinta Anns 

contra os boemif»s prote,tantev Ora, os holandeses, que 

nao eram israelitas se alinhavam entre os mais ardorosos 

protestantes. F.sscs antagonismos virulcnfos terinni dado 
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lugar ao assalto holandes contra as terras espanholas. 

Assim pois, a causa basica do que chamamos guerras ho- 

landesas foi uma consequencia do dominio espanhol. 

O animo ardoroso do holandes enrijecido e exacer- 

bado pelas suas lutas gloriosas pel a independencia, como 

querPreuss, nao so teria sido uma concausa, que teria cola- 

borado com a causa principal, como tambem teria bitolado 

o "modus faciendi" do ataque. 

Os holandeses, inimigos dos espanhois, escolheram 

para atacar seu antagonista em uma possessao portuguesa 

e nao em uma espanhola, pelo fato de os espanhois, nao so 

a defenderem com alma, pois ela pertencia de direito a 

Portugal, como ainda nao permitirem, que os Portugueses 

o fizessem. (1) Por esse motivo, os holandeses nao alveja- 

ram, com seus ataques, o Mexico, muito mais rico com 

suas minas e suas opulentas riquezas minerais, do que o 

Nordeste luso-brasileiro. Em virtude do que expus acima, 

a Holanda selecionou, como preliminar, para o seu ataque, 

uma possessao portuguesa. 

Entre as possessoes lusas, naturalmente, a Companhia 

holando-israelita, que em 1621 fora fundada nos Paises 

Baixos, preferiria desferir seus botes conquistadores sobre 

a parte mais rica, onde houvesse ja um comeqo de socieda- 

de civilizada, um grupo demografico europeu, um delinea- 

mento de prosperidade economica, como uma "cabeca de 

ponte" nas selvas americanas, etc. 

Nessa ocasiao, o'Brasil, pelo seu desenvolvimento eco- 

nomico-social-demografico, se resumia unicamente ao Nor- 

deste agucareiro. 

O Sul vicentino nao tinha fonte de riqueza. Isolado, 

nao so pela distancia maritima, que nesses tempos seiscen- 

tistas era de importancia imensa, como pelas penhas das 

(1) Netscher, citado por Wfit.jen, "O dominio Colonial Holandes no 
Brasil", 85, diz: "On choisit surtout le Bresil parce qu'on pensa, corame 
en effect ce fut vdritablement le cas, que ce pays, ayant originairemen 
une possession des Portugais, ne serait pas aussi bien garde par les 8- 
pagnols que leurs propres colonies". 
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serranias litoreanas e pelo atraso economico cultural, essc 

Sul nao atraia, sobre si, elementos demograficos-coloniza- 

dores, capitals etc. 

Assim, esse Sul nao se desenvolvia. 

Ficava sempre, mais ou menos, no que era no seculo 

XVI. (2) 

Praticamente o Planalto, com isso, estava fora da co- 

munidade luso-espanhola na America. 

Por isso e que Washington Luis na sua "Capitania 

dc S. Paulo", dizia que, so no seculo do ouro, S. Paulo 

tinha reconhecido a soberania portuguesa. Por isso e que 

o prof. Taunay dizia, na sua "Hist. Seiscentista da Vila de 

Sao Paulo" que o conselho municipal paulistano era so- 

berano. 

Nessa ocasiao. o Planalto, que pela sua pobreza, pela 

indole ir.domita de sua gente altaneira, pela sua falta de 

cultura intelectual, como pelo seu isolamento geografico, 

social e economico, estava praticamente segregado da comu- 

nidade luso-espanhola na America, como ficou acima as- 

severado. 

Assim, das colonias lusas, os holandeses destacaram 

o puiantc Xordeste aqucareiro, cuja rebrilhante civilizaQao, 

como ima atraia as atenqoes gulosas dos capitalistas vesgos 

de cupidez, de Amsterdam e de Haya. Foi assim que, em 

1624, e depois em 1630, as recortadas proas dos navios 

batavus orientaram os seus esporoes carniceiros para o 

reconcavo do Salvador, e para os arrecifes da Olinda nor- 

destina. 

O Planalto ficava subtraido a essas invasoes, esqueci- 

do na sua miseravel situaqao economica e demografica, a 

qtial crcscia lentissimamontc, a custa do indio, enquanto 

(2) A provn dl«»o Aojrumlo Mat hado de Ollvelnu a popul««^o 
plnruiltina era, em l.fMM). de 2..V*) hahitantea llvrea e rrn IdTBl de apcfwa 
3.000 hnbltantefi Uvree 

quer dlier que, ern nun*, o IMunulto hkJ teve um »u 
mefito de Tami habiiantea livrea. 
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a do Nordeste avangava prodigiosamente a custa da imi- 

gragao reinol que para ai corria, atraida pelo agucar. (3) 

O holandes tinha, pois, que desprezar esse Sul planal- 

tino, que nao oferecia perspectiva alguma e que nao dava 

lucro fiscal e comercial nenhum aos reinos ibericos, etc., 

e alvejar, apenas, as partes que prometiam remuneragao 

aos esforgos de conquista. 

Essas duas regioes brasileiras, separadas uma da outra 

por uma distancia de mais de um milhar e meio de quilo- 

metros, por agruras antepostas por uma geografia ingrata 

e por outros caracteristicos sociais, economicos, etnicos, so 

tinham a liga-las, o lago de uma administragao comum. Os 

proprios interesses economicos dessas duas regioes, nao 

se afinavam harmoniosamente no mesmo diapasao. En- 

quanto que o nordestino cuidava da situagao mercantil do 

agucar, procurando elevar seus pregos e buscando com afa 

abaixar o mais possivel o prego da mao de obra, o planal- 

tino, sem ter interesse direto no prego do agucar, so punha 

atengao no que concernia ao prego da mao de obra, fazendo 

tudo por eleva-lo, e para conseguir o monopolio do forne- 

cimento dela. Com isso Ihe convinha a manutengao da su- 

premacia dos holandeses nos mares, com o que se manteria 

o bloqueio naval das costas africanas e a supressao do tra- 

fico. O Nordeste, pelo contrario, porfiava encarnigadamen- 

te pela derrota do batavo. Assim, a vitoria holandesa de 

1633, na batalha naval das Dunas, em que Van Tromp 

bateu os espanhois de Oquendo, teria reboado no Planalto, 

como um eco de vitoria e no Nordeste como um grito lan- 

cinante de agonia. 

O Nordeste era muito mais iberico, pelo seu muito 

menor isolamento geografico-economico-cultural, como 

pelas constantes comunicagoes comerciais com a Iberia. 

(3) Os holandeses, tendo ante si um quadro no qual o rico Nordeste 
afiucareiro contrastava com o sul vicentino, cerca de 25 vezes inferior 
a esse Nordeste, nao podiam hesitar muito na escolha. Desprezaram o 
sul vicentino, cuja misdria os documentos de publicagSo oficial nos pin- 
tam e arrojaram seus encarnicados botes contra esse nucleo acucareiro 
cuja opul#ncia nos 4 relatada no brilhante fraseado de Gilberto Freyre, 
no seu admi ravel "Casa Grande & Scn/afa". E' o que se ve de Watjen, 
loc. cit. 416. 
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O Planalto era muito mais americano, nao so pelo sen 

i?<olamento geografico-economico-cultural, como tambem 

pela sua situa^ao de grande entreposto de escravos amc- 

rindios. Por isso e que a lingua popular no Planalto era 

o guarani, enquanto que no Nordeste se falava o por- 

tugnes. (') 

N'acionalidade, segundo o conceito moderno, ainda nao 

existia. Literatura nacional, esse poderoso vinculo que es- 

treita os que nela comungam, so teve existencia na segunda 

metade do seculo seiscentista. Objetivo comum, outro po- 

deroso vinculo nacional. tambem, como vimos, nao existia 

ainda. 

Com tudo isso, nao se pode julgar o sentimentalismo 

brasileiro do planaltino, ante as invasoes holandesas. como 

-se o palo i seiscentista, onde elas tiveram lugar no Nordes- 

te. fosse igual ao de hoje. 

O cenario seiscentista, em que se desenvolveram as 

guerras holandesas, era inteiramente diverso do de hoje. 

O Hrasil do entao, era unicamente um corpo administrativa 

Havia ai muita heterogeneidade entre os muitos grupos co- 

lonials. Uns mais ricos, outros mais pobres, uns mais cu- 

ropeus, outros mais araericanos, etc! 

Entre esses nucleos nao havia muita solidariedade. 

Capistrano ja o disse anteriormente. 

De fato, em que interessaria o Planalto que no Nor- 

deste dominasse o luso, o espanhol ou o holandes? O escra- 

vo vermclho, tanto seria comprado per um Nordeste ibe- 

rico, como por um Nordeste flamengo. O caso de Calabar 

csta, em parte, a confirmar meu raciocinio. Se por ventura 

existe a mentalidade de considerar traidor a Calabar, atri- 

buo isso a um resto de espirito de lusitanidade. o qual nos 

ficou. apesar da nossa indcpendencia politica. Acho, por^m. 

que e uma contradicao se maldizer Calabar e se homena- 

gcar Tiradentcs! Havia ncles o mesmo substractum. A 

(1) Knqtwintn i|r» a tn|xinlml« plaiuilMiui em rixla ela topi jnu*r»nf. 
cocdo 4 fadl w* ver, a nonnficlafura nonifwrtnn {• imrtauMa 

uuatiUiildaflr. 
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m^ldiqao de Calabar provem do mesmo espirito reinol que 

maldisse Bekman e engrinaldou Amador Bueno. 

Entretanto, a turba que aclamou Amador Bueno, o 

corpo ensanguentado de Felipe dos Santos, o espirito glo- 

rioso de 7 de abril, etc. idealizou uma patria unicamertte 

brasileiro-americana, sem a menor ligaqao com Portugal, 

a nao ser pela sentimentalidade, que devemos tributar aos 

nossos antepassados lusos. 

Assim se explicaria a indiferenga do planaltino pela 

restauraqao do dominio iberico no Nordeste. Como vimos, 

"havia ate interesse do planaltino pela persistencia do in- 

truso flamengo. Pois enquanto este perdurasse, o africano 

nao seria importado e nao seria quebrado o monopolio 

piratiningano do fornecimento de bragos a esse Nordeste, 

tao ativo, quao sedento de mao de obra, e dotado de tao 

alto poder aquisitivo. 

Com a libertagao nordestina do flamengo e a extincao 

no Atlantico da supremacia holandesa, o trafico africano 

seria, fatalmente, restaurado e o Planalto perderia a si- 

tuagao unica em que se achava. 

E' o prof. Taunay que tern este pensamento lapidar, 

pertinente ao acaso que explano: 

"Mas no imenso e deserto Brasil seiscentis- 

ta distava S. Paulo muito mais de Pernambuco 

do que hoje de Portugal, dado o isolamento em 

que as diversas regioes do pais viviam umas das 

outras. Assim e que, na actas da Camara, raro 

se encontram referencias as pugnas luso-holan- 

desas, do decenio de 1630-1640". (Historia seis- 

centista da Vila de S. Paulo",. I, 261; "Historia 

Geral das Bandeiras Ill, 244). 

Isso confirma, de modo magistral, o raciocinio que 

acima ficou explanado, evidenciando que o caso patologico 

do Planalto, em relagao ao Nordeste e as guerras holande- 
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^as. in havia ferido a atenqao do prof. Taunay. Eti, ape- 

nas, conipletei o diagnostico e estabeleci cansas jvara o fe- 

norneno. (jue' ja havia sido constatado. 

XXX 

Ian 1(>3S. o dominio holandes no Xordestc ha\'i:i alin 

gich• sen punto maxiino. Mauricio de Xassau, com sen tern- 

jRTanicnto liberal comprcendcra admiravelmente qne a cor- 

dnra. a tolerancia e a Ix^ndade sao as melhorcs ar? ias d<'s 

inteli^entes. 

** \rdo r com rn'riaf/rr quc sc apanham mo seas'* .'iz < > 

hrocardo jx)pular e a historia himiana cada vez mais con- 

rirma o conceito cncasnlado nessa frase. De fato, qnc seria 

do cristianismo se nao fossem as pcrsegaiiqcVs dos Xeros, 

dos Dali^ulas, dos Caracalas, etc., que fizeram das vitimas, 

sacrificadas nas arenas romanas, os martires e os santos 

ad rcli.^iao, que assim se espalhou triunfante no tnundo? 

One >eria da reforma protestante, se nao tos>e a intolc- 

rancia morbida dos Felipes? Etc. etc.. 

Tndo, no evoluir da humanidadet mostra-nos que nao 

e com a violcncia da forga bruta, on com a virnlencia. que 

se obtem as melhores htzes. para se cheg^ar a estrada da 

vitoria. 

Mauricio de XTassau, aplicando e>sa intelig'ente norma 

de governar. soube se fazer estimar i)elos moradores do 

\'(jrdeste. A tolerancia, por ele mostrada com a religiao, 

os costumes, etc. dos moradores, foi a melhor arma da con- 

^olidaqao da conqnista. A verdade desse |>ensamento, tacil- 

mente se confirma, se verificarmos que, tendo Nassau 

jiartido do Nordeste em 1644, logo no ano seguinte esfCn 

rou a revolugao, da (jual surgiria afinal a restanra^ao. 

Assim. em 16dX# a situaeao dos ibericos no Nordestc 

era ma. Por isso, diz Taunay, na sua "Hist. Ccrol das Han- 

dnras I'aulistas", III, 231 : 
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"Maus dias atravessava entao o Brasil de 

1638; parecia o batavo inexpugnavel nas terras 

a esquerda do S. Francisco, sobretudo agora em 

que a dominaqao se alicerqava na capacidade for- 

midavel de Mauricio de Nassau.- 

Mesmo Sergipe nao estava muito seguro e 

a Bahia sofrera a agressao tremenda de abril 

e maio de 1638, felizmente repelida. Fizera a mo- 

nafquia espanhola extremo esforqo para expelir 

os batavos do Nordeste brasileiro. Para isso se 

armara mau grado as enormes dificuldades da 

epoca e do periodo agudissimo da politica euro- 

peia em pleno desenvolvimento da vitoriosa fase 

francesa da guerra dos Trinta Anofc, para isso 

preparara o poderoso armamento entregue ao 

comando do mediocre cabo de guerra, o Conde 

da Torre". 

xxx 

fAT'tTFLO II 

O CONDE DA TORRE 

A Espanha, entretanto, premida por Lisboa, de vez em 

quando se lembrava do Brasil, levada mais pelo seu ardor 

reliigoso em perseguir os heregesv flamengos do que pelo 

desejo de recobrar urqa possessao portuguesa, realizava um 

esfor^o no sentido da restauragao. 

Poucos esforqos a corte de Madrid ja tinha feito, em 

beneficio do Brasil portugues e entre os quais podemos 

mencionar o chefiado por D. Fradique de Toledo Osorio, 

em 1625, e o comandado pelo famoso D. Antonio de Oquen- 

do, que tao apagada fungao deveria ter em relagao ao Brasil, 

alem do que se fez, na ocasiao em que aportou no Brasil, 

o malogrado Rojas y Borja. 

— 93 — 



Em 1638, se dispunha a Espanha do famoso Condtf 

Duque de Olivares a um novo arranco, o qual seria mais 

contra o flamengo protestante, do que a favor da restau- 

ra^ao lusa no Nordeste. 

O esfor<;o espanhol de entao compunha-se de uma 

frota. a qual partiu de Lisboa em Outubro de 1638 e chcgou 

i Rahia de entao em Janeiri^ de 1639, sob a chefia do Conde 

da Torre, Dom Fernando de Mascarenhas. 

A 3 de Fevcrciro, isto e, loKro apos a chep^ada, o titular 

rscreveu enviando uma provisao a Salvador Correia de 

"alcaide mor da cidade de S, Sebastiao do Rio de Janeiro, 

almirante da G^ta Sul e do Rio da Prata, capitao mor gt>- 

vernador da Capitania do Rio de Janeiro" {Rcgisto, II, 

79). Nessa provisao. citada acima, pedia a Salvador um 

auxilio de trezentos homens e prometia aos que se alistas- 

cem, alem de uma serie de beneficios, o perdao para sens 

crimes, 

Salvador a.c:iu no Planalto, incumbindo a Dom Fran- 

cisco Rendon de promover e chefiar o alistamento, por meio 

de uma provisao, datada de 18 de Mar(;o desse 1639 e 

resistrada a 10 de Abril desse ano. 

A indiferenga j)ela sorte da ^ucrra holandesa fez com 

que Dom Francisco Rendon conseguisse alistar apcnas 22 

infantes, com 54 indios, segundo diz Pedro Taques 

bil^arauia ,). 

ICm Agosto seguinte, Salvador, naturalmente nao <a- 

tisfeito com o resultado do primeiro alistamento autorizou 

Drmi bVanci^eo Rendon a jjerdoar os crimes dos parento 

dos novos alistados. Com essa amplia^ao de favores, nova 

leva foi levantada. Nao tenho base documental {>ara fixar 

uma quantidade, mas seguindo as mesmas linhas do alista- 

mento anterior e tendo em vista o estado psicologico do 

|)ovn, sou de opiniao que o total dos membros alistados 

no Planalto nao foi muito alem de 50 infantes, com cerca 

de 100 indios freixeiros ou arcabuzeiros. E' de se compa- 

rar o insignificante vulto dessa expedigao. diante da> que 

» bandeirismo de apresamento fazia jjartir de S. Paulo, 
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nessa ocasiao. Os efetivos destas expedi^oes de apresamen- 

10 subiam a 3.000 ou 4.000 homens, segxindo os cronistas 

„everendos da Companhia, como se pode ver da Ge- 

ral das Bandeiras Paulistas", do Prof. Taunay. 

A expediqao de auxilio a restauragao do Nordeste nao 

chegava a 5% das que demandavam um lucro imediato no 

apresamento! Isso nao e eloquente? 

A ma .vontade contra esse auxilio foi tao manifesta 

que ocorreu em S. Paulo um motim sebastianista, com 

o fito de sabotar o alistamento. (Taunay, "Hist. Geral das 

Bandeiras Paulistas", II, 237). 

Taunay atribue ao fato de ser genro de Amador Bue- 

no, o ter sido entregue a chefia do auxilio a restauraqao do 

Nordeste, a D. Francisco Rendon, e mvista do grande pres- 

tigio que, na epoca, teria desfrutado em S. Paulo a figura 

de Amador Bueno. 

Releve-me o mestre, mas nao penso do mesmo modo! 

Preliminarmente, nao empresto tanto prestigio a Ama- 

dor. Por que ele haveria de gozar de tao alta situaqao no 

meio social planaltino, que era constituido de elementos ru- 

des, em que so se sobressaiam individuos de virtudes mas- 

culas ? 

Quern era Amador Bueno? Reunia ele, por ventura, 

essas qualidades? 

Nao! Nunca encontrei, e ninguem o fez, seu nome 

em qualquer rol ou nominata de bandeiras. Ai, temos o 

maior repositorio cronologico de fatos do bandeirismo, a 

monumental "Hist. Geral das Bandeiras Paulistas" do prof. 

Tannay Ai, temos diversos trabalhos meus, especializados 

no bandeirismo! Ai temos trabalhos historicos de Capistra- 

no, Calogeras, Paulo Prado, Southey, Simonsen, Varnha- 

gen, Aureliano Leite, Barros Brotero, Belmonte, Carva- 

Iho Franco, Joao Mendes, Ermelino de Leao, Washington 

Luis, Basilio Magalhaes, Silva Leme, Azevedo Marques, 

Machado de Oliveira, Nuto Sant'Anna, Alcantara Macha- 

do, Pedro Taques, Orville Derby, Theodoro Sampaio, Frei 
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Caspar, Antonio Piza, etc. Al temos as cronicas da Com- 

panhia do Jesus, com os escritos dos padres Montoya. Man- 

cilla, Mazzetta. Ruyer, Charlevoix, Duran, Techo, Simao 

de Vasconcellos, Jarque, etc.! Ai temos os documentos de 

pubIica<;ao oficial! Ai temos os varies documentos cspa- 

nhois, entre os quais o processo contra Dom Luiz de Ces- 

pedes! 

Em nenhum desses trabalhos, e em nenhum dos escri- 

tos desses nomes ajuntados, ninguem pode anotar um so 

ato de bandeirismo. em qualquer tempo, de Amador Bueno. 

Nao basta dizer que ele foi bandeirante! 

E' preciso mencionar quando, em que ocasiao, contra 

quern, em que empreitada, Amador Bueno se teria ocupado 

de qualquer especie de atividade relacionada com o ban- 

deirismo. 

Nao ha uma so bandeira com o nome dele, como nao 

ha uma so empresa de auxilio ao Htoral ameagado, que 

tenha o nnme dele. 

Alem disso, nao consta que ele haja exercido qualquer 

cargo, em que virtudes masculas sao exigidas. 

file nao foi sequer capitao de indios, por exemplo! 

Da grande bandeira de 1628, que havia reunido todo 

o elemento masculino da populaqao paulistana, nao fez 

parte Amador Bueno. Segundo Tatinay, reproduzindo um 

documento jesuitico, {"Hist. Geral das Bandeiras Paulis- 

tas", II, 79), nessa ocasiao, so ficaram, em S. Paulo, alem 

dos velhos, 25 homens em condiqoes de tomar armas. En- 

quanto i s so, Amador Bueno ficou a lavrar senten^as, como 

Ouvidor Geral, que era. Claro que Amador Bueno foi um 

desses 25 homens que nao participaram da grande bandeira! 

A desculpa de que Amador Bueno, na ocasiao, era 

muito vclho me parece csfarrapada, pois Amador deveria 

ter. a esse tcmiKj, cerca de 37 anos, alem de que ele teria 

podido cxercer o bandeirismo antes dessa data. 
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Que fazia, entao, o "prestigioso" Amador Bueno, que 

nem sequer era — capitdo —, quando, "todo S. Paulo se 

despejava atraz daquelas entradas", (Taunay, Ge- 

ral das Bandeiras P an list as") ? Pacificamente, Amador 

Bueno permanecia em S. Paulo, em companhia de mulhe- 

res, crian^as e velhos, placidamente dando sentengas, como 

Ouvidor {"Actas". IV, 19). 

Nao era assim que se podia conseguir prestigio em 

um aglomerado social rude e belicoso, como era o planal- 

tino. 

Com o exposto, sou inteiramente de opiniao que Dom 

Francisco Rendon foi feito chefe por seu merito proprio 

e jamais em virtude de um pouco provavel prestigio de um 

sogro do qual ele nao teria muitos motives para se ufanar, 

na sociedade em que viviam. (1) Bsse Dom Francisco de 

Rendon deveria ter sido muito mais prestigiado do que o 

sogro, pelos governantes espanhois. file, Dom Francisco, 

era um fidalgo espanhol, um dos unicos povoadores planal- 

tinos a ostentar o titulo de "Dom". Verdade seja dita, como 

escreve Aureliano Leite, que so os espanhois eram prodi- 

gos nessa honraria. Dom Francisco Rendon tinha vindo 

na armada de Dom Fradique de Toledo Osorio, em 1625, 

(1) Em sociedades que viviam uma vida agreste e de 
de lutas, de auddcias e de aventuras, etc., ndo sdo os tipos pacificos, 
tfmidos, cordatos e sensatos os que adquirem mais prestfgio. Pelo contrd- 
rio! Pois a Sociologia nos ensina que, nessas sociedades tipicas, as sele- 
gdes se operam no sentido de enaltecer individuos que, pelos delineamentos 
das respectivas psicologias e de seus caracteres, se afinam pelas suas 
normas de varonilidade. Assim, nao d provavel que Amador Bueno fosse 
tido em grande conta no meio extraordinariamente ativo, como era o 
reinante no Planalto na primeira metade do sdculo XVTI. 

E' possivel que em sociedades pacfficas, ricas, de vida sedentdria, 
etc., homens dotados de perfil pacato e prudente, como o de Amador Bueno, 
pudessem galgar altos niveis de prestigio. Ndo estamos vendo o que se 
passa atualmente na nossa pacifica e prdspera sociedade, a qual se 
empanturra de lucros e enaltece pessoas tlraidas e covardes, que nSo 
querem perder! Nestas sociedades complacentes e apaziguadoras, os que 
nao rezam pela cartilha do paicifismo e da tiibeza, sdo tidos como des- 
locados, destoando da pacatez geral. 

Assim, Amador Bueno hoje teria tido um iraenso prestfgio, se tivesse 
vivido no nosso meio atual, mas tendo vivido no seiscentismo, em uma 
sociedade belicosa, altiva, atrevida raesmo, na qual o falar forte e rude 
era paradigma, eu nSo tenho receio de errar, afirmando que Amador 
Bueno era um deslocado no meio em que vivia. 
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r assim, tcria side "persona gratissima" dos governantes 

cs pan hois, os quais, no memento, eStavam mandando. 

XXX 

Nao sei porque se deu a substitiuqao, no Rio de Ja- 

neiro, de Dom Francisco Rendon, por Antonio Raposo Ta- 

vares. Talvez, por ter sido o espanhol raais diplomata e 

o portugues mais homera de aqao. Seja, porem, como for, 

a verdade e que, em fins de 1639, estava a expedi^ao de 

Salvador Correia de Sa, na Bahia. 

Nao sei qua! tenha sido o concurso carioca e fluminen- 

se, para essa empreitada. Em materia de numeros, a res- 

peito dessa expedigao sulina, para a restauragao ib^rica 

do Nordeste, nada se sabc ao certo e quasi tudo que se tern 

aventado, a respeito, e hipotetico. Taunay diz que Salva- 

dor apareceu na Bahia com "pouco mais de quinhentos ho- 

mens". 

Naturalmente, nesse total estao os indios comprcen- 

didos, a menos que as regides carioca e fluminense hajam 

tnandado grosses contingentes, mas isso nao e provavel que 

se tenha dado. 

Apesar disso, se ve a indifcren^a que no Sul havia 

pela restauragao iberica do Nordeste. Caso nao honvesse 

indiferenqa, qual teria sido o procedimento mais logico dos 

planaltinos? A absten<;ao completa e absoluta do bandei- 

rismo de apresamento, para que o elemento masculino pu- 

desse, com seus indios. correr, aos milharcs, em auxilio dos 

nordestinos! Nada disso se viu, de parte dos planaltinos 

nessa epoca tormentosa para a regiao hispano-luso-amerl- 

cana. De fato, foram magras as expediqdes que se conhe- 

cem. provindas do Planalto, em auxilio ao Nordeste, in- 

vadido pelo batavo. Essas magras expediooes foram apenas 

tres, as qnais se podem mencionnr: 

1.* — Em 1625. quando a Bahia sofrera a invasao 

dos holandeses de Willekcns e Piet Heyn. Nada se sabc 

sobre esse ftilo planaltino, nem quanto ao sen vulto. nem 

no concernente ao seu ativo. 

2.# — Em 1630, Antonio Rapoos Tavares chefiou 

uma pcqt»cna expedi^o de auxilio ao Conde da Torre. 

_ 98 — 



3.° — Em 1647, teria havido um novo esfor^o dos di- 

rigentes na Bahia, no sentido de ser proraovido um novo 

auxilio paulista. A se crer nos dizeres do ingenuo Pedro 

Taques, essa expediqao teria sido chefiada por Antonio 

Pereira de Azevedo, mas no meu "O Bandeirismo Paulista 

e o recuo do Meridiano". deixei bem claramente provado 

que, ou essa expediqao nao teve lugar, ou ela seguiu che- 

fiada por outrem. (1) 

Chegado a Bahia, em fins de 1639, Raposo teria em- 

barcado com o Conde da Torre, ou teria permanecido na 

sede colonial? 

Nao ha documento algum que fornega solida base a 

qualquer dessas duas hipoteses. 

E' Taunay quern assegura, a pagina 254 do II volume 

da sua tao citada "Hist. Geral das Bandeiras Paulistas", 
# ; 

que Raposo teria embarcado nessa armada. E' provavel 

que Raposo o tivesse feito, mas nao e certo isso, pois nao 

ha documento que estabeleqa esse evento. Foi Pedro Ta- 

ques, na sua "Nobiliarchia",que nos conduziu a essa con- 

clusao, mas o elemento circunstancial de maior peso, para 

mim. e o fato de Raposo Tavares nao haver participado 

da expulsao dos jesuitas, em meiados de 1640. Isso e um 

elemento indiciario, que nos leva a concluir que Raposo 

nao estava em S. Paulo, em meiados de 1640. 

Onde, entao, estaria ele? E' clarissimo que na Bahia, 

para onde fora chefiando o auxilio planaltino, ao Conde da 

Torre. Isso, entfetanto, nao quer •dizer que Raposo tenha 

embarcado na armada do titular, pois ele teria podido ficar 

(1) Essa bandeira one os docnxnentos panlistas indJcam descendo o 
Tiet& sob o mando de Antonio Pereira de Azevedo em 1648, teria Bido 
parte coparticipe da for^a, copa qne, nesse ano, Raposo Tavares conquis- 
ton o Mboymboy no sul raatogrossense. E' dessa opiniSo o em^rito Carva- 
Iho Franco, qne assim se manifesta no sen magnifico "Bandeiras Bandel- 
rantes", 47: 

"A verdadeira invasSo do Itatim den se finalmente pela 
iniciativa de Antonio Raposo Tavares, qne com Andr^ Fer- 
nandes, Antonio Pereira, que acreditamos ser de Azevedo, 
Caspar Vaz Madeira e ontros, atacon em novembro de 1648 
a reduccSLo de Mboymboy". 

Ac ho rauito provavel o ensinamento de Carvalho Franco. 
E* pena que o historiador patncio nao tenha indicado onde colheu 

sen precloso ensinamento qne a ser verdadeiro, como en penso, deixa era 
muito postura a versllo de Pedro Taques a respeito. 
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inativo na Bahia, o que alias nao e provavel que tenha 

acontccido, dado seu temperamento ardoroso e irrequieto. 

A afirmativa de Taqucs, feita na uNobiliarquia". nao ine 

rncrcce intcira fe, [Hjis e preciso que nao se esquega que 

esse cronista escreveu, recolhendo as tradigoes que Ihe 

ihegarant i>ela via verbal, atraves das gera^oes. Alem disso, 

Pedro Tatjues cometcu erros evidentes a esse respeito, isto 

c, ao relatar os acontecimentos relatives ao corpo expedi- 

cionario planaltino de auxilio a restauraqao do Nordeste. 

Foi assim que o linhagista, talvez enganado jx^Ia tradiQao 

oral que recebera de seus niaiores, enfileira, entrc os com- 

panheiros da expediqao os seguints paulistas que para ele, 

Pedro Taques, teriani feitf) parte da armada do Conde da 

Torre e mais tarde da gente que foi desembarcada na en- pS1 

reada dos Touros, tendo feito, sob o comando de Luiz Bar- 
r "X. 

(2) A prop^nlto vinlvpl tnrllfpmira dnn <T>1Anlaii <lo Sill. ppU 
rmtauro^o «!.. Nordpnu*, oiivplrw V'lHnnn. no !*»ii "Kvoluc&o do Pew# Br»- 
idWro". tllz: 

"...•i «1h colrtnin. font iIh flo domfnlo holuit- 
'VSi, nAo Ihe apntH o rhoqm* nprn I hp m>frp « rpprrwwio. S^ 
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balho, a famosissima retirada do cabo S. Roque; Valentim 

Ped rosi) de r»arros, Luiz IVdroso de Barros, Manoel I;er- 

nandes de Abreu, Diogo da Co^ta Tavares, e Joao Paes ® 

lrloriao. Ora, Diogo Tavares estava ein Sao Paulo, tendo 

feito parte da assembleia municipal de 2 de Julho de 1640 

(Taunay, "Hist. Gcral das Bandciras Paulistas", III, 24). 

Teria <idn possivel, e verdade, a Diogo Tavares, ter feito c \ 

a retirada. com Barbalho, chegando em Maio, a Salvador fj1 

na P.ahia, e a 2 de Julho, estar em S. Paulo Entretanto S5 

isso nao teria sido provavel! Mas, se Diogo da Costa Ta- 

vares nao parecc ter feito a retirada com Barbalho. en- 

'retanto, outros talvez o tivessem feito. Tudo nos leva a 

crer que. em fins de 1639, o corpo expedicionario paulista 

se dividiu. Alguns, deveriam ter seguido com o Conde da 

Torre e com Barbalho, mais tarde. Outros. porem. nao de- 

veriam ter tornado parte nesses encontros do Conde da 

Torre e de Barbalho. pois forarn assinalados em S. Paulo, 

com tempo escasso para isso. Kis que Diogo Tavares e 

[oao Pae^ figuram em S. Paulo, a 2 de Tulho de 16t0. 

rActas", V, 27. 26 e 37). 



Tendo sido elevado a chefia do corpo expedicionario 

planaltmo, Raposo Tavares, tendo galgado a tao alto nivel, 

deveria ser, tambem, elevado de posto, na hierarquia mili- 

tar. Foi o que aconteceu, em 1639, embora nao se saiba, 

exatamente, o dia desse sucesso, sendo que o documento, 

em que ele aparece, pela primeira vez, a ostentar a nova de- 

signagao foi na patente de seu irmao Diogo da Costa Ta- 

vares, a qual tern a data de 19 de Novembro de 1640. (3) 

\Iias, acho que isso nao tern a minima importancia, por- 

que dele nao resultou consequencia alguma e nos nao nos 

devemos preocupar senao com o que tenha sido ponto de 

partida de algumas consequeiicias. 

mente quando o grande perigo platino se abre, e que a 
nossa histdria militar, de local que d comeca a revestir uma 
fei^ao nacional e isto jd no sdculo da Independencia, em 
pleno II. 

Durante os tres sdculos colonials nada M que signifique 
urn levante geral da colonia para defrontar e hater o inimi- 
go comum". 

A esse mesmo propdsito, Capistrano de Abreu jd dizia, no seu "Capi- 
tulo de Histdria Colonial": 

"...Cinco grupos etnogrdficos, ligados pela comunhao 
ativa da lingua e passiva da religiao, moldadas pelas condi- 
coes ambientes de cinco regides diversas, tendo pelas riquezas 
naturals da terra um entusiasmo estrepitoso e 'sentindo pelo 
portuguds aversao e desprezo nao se prezando porem uns aos 
outros de modo particular — eis em suma ao que se reduziu 
a obra de tres sdculos". 

Essas palavras de Capistrano espelham uma elaquente vishvl ver- 
'dade, que ainda nao entrou na inteligencia conservadora dos nossos his- 
toriadores. 

Confirmando esse mesmo ponto de vista, Gilberto r'reyre. no ^01 
"Casa Grande & Senzala", 39, diz: 

"...da afirmativa de Euclydes da Cunba de one ess-? 
luta do norte contra o estrangeiro se ,realizava coin divorcio 
das gentes meriidonals". 

(3) Nao pode restar d"vida sobre a coparticipa^ao de alguns paulis- 
tas, na batalha naval que o infeliz Conde da Torre perdeu ao longo da 
costa nordestina nos primeiros dias de 1640. As patentes de v^rios paulis- 
tas, entre as quais a do soldado Esturiano, mencionadas por Pedro Tnques, 
na ^obiliarchia," tit. Rendons. f.nzem certfssima esse copartn-ipn'-ao. En. 
tendo encontrado em S. Paulo em, 2 de julho de 1640, Diogo Tavares e 
Joao Paes, que Pedro Taques enfileii-n entre os membros da expediqao, 
fago resalva. em relacSLo a estes dois. 

E' por isso que penso ter sido a gente planaltina, dividida em duns 
partes, na Bahia. Uma a que embarcou com o Conde da Torre e depois 
acompanhou Luiz Barbalho na sua famosa retirada. Essa parte era cone 
posta de muitos paulistas assinalados nas patentes a que se refere Pedro 
Taques. Outra, a que permaneceu na Bahia, voltando ao Planalto antes 
de 2 de ,iulbo de 1640. 

Assim, podemos fazer concordar a documentacao pnblicada por Pedro 
Taques e que encontramos na publicacSo oficial, e a qual eu fiz referencia. 
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Vcrifica-se a divisao do corpo expedicionario planaJ- 

tino, pela qual uma parte teria ficado na cidade dc Salva- 

dor, dai retornando a S. Paulo no ano de 1640 e a outra 

embarcado na armada do conde d Torre, sofrendo com estc 

a derrota naval que dispersou a esquadra. 

A qual dessas duas partes teria pertencido Raposo 

Tavares? 

Eu penso que ha maiores probabilidades em se afir- 

mar que Raposo fez parte da esquadra do conde da Torre 

v depois das for gas de Barbalho que efetuaram a famosa 

retirada. 

Nao ha documento algum que me determine esse pcn- 

samento. Entretanto, o subito e prolongado desapareci- 

inento do irrequieto Raposo do cartaz bandeirante. me for- 

nece magnifico indicio de que ele esteve ocupado alqures, 

durante o ano de 1640. 

De fato, o nome de Raposo nao figura em ncnhum 

tmpreendimento planaltino havido nesse 1640, so tomando 

a aparecer no Planalto, em Abril de 1641. Ora, o incanga- 

scl sertanista nao permaneceu, evidentemente, durante esse 

lai >s( i de tempo, de bragos cruzados. Essas premis<a> le- 

vam a presiqjosigao de cjue ele durante esse tempo esteve 

fazcndo algo. que eu creio fosse ao lado do titular da Torre 

e depois de Luiz Barbalho, na sua famosa retirada. Esse 

raciocinio confirma, pois, o que se sabia anteriormente. 

!)elos dizeres das patentes dos varios expedicionarios. as 

quais ia eram do conhecimento geral. devido a Pedro Ta- 

ques. 

A seguir surge-nos outra interrogagao. Teria. de fato, 

Raposo desembarcado na ponta dos Touros, junto an cabo 

ae S. Roque no atual territorio do Rio Grande do Norte? 

Washington Luis, no seu admiravel trabalho sobre 

Raposo, o qual, de uma confusao de cipoal, esclareceu e 

destacou a personalidade do maior dos nossos sertanistas 

("Rev. Inst. Hist, dc S. Paido", TX, 485). conclue pela 

certeza dc ter Raposo Tavares sido desembarcado na ponta 

dos Touros. fazcndo dai a retirada, junto com Barbalho. 

E" que, diz Washington Luis, nao teria havido tempo para 
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que Raposo fosse com Vega de Bazan (o vice-almirante 

que conduziu os restos da frota espanhola as Antilhas). ate 

Cartagena das Indias, e estar de volta ao Planalto, onde 

ele surge em documento, aclamando Dom Joao IV, em 3 

de Abril de 1641. Isso nao obriga a crer que Raposo, du- 

rante uin ano e dois meses, esteve em lugar ignorado. Onde 

poderia ele ter estado,-durante esse periodo de tempo? 

Sim, porque se a derrota e a dispersao da frota do 

Conde da Torre se deu em Janeiro de 1640, e, so em Abril 

de 1641, Raposo surge de novo, a pergunta acima se impoe. 

Temos a considerar duas hipoteses: 

1.° — Raposo, durante esse tempo, desembarcado em 

Touros, com Barbalho, fez a retirada, ate o mes de Maio, 

quando nessa data chegou y Bahia, ai permanecendo ate 

1641. 

2.° — Raposo nesse tempo, acompanhando os restos 

dos navios destrogados do conde da Torre, ate Cartagena 

das Indias, de onde teria voltado ao Planalto. 

Washington Luis preferiu a primeira das hipoteses, 

talvez porque tenha se estribado em Rio Branco, que errou 

na contagem do tempo e fez com que Vega de Bazan apor- 

tasse a Cartagena das fndias, um ano depois, de modo que, 

assim, de fato, Raposo nao teria tido tempo de surgir em 

S. Paulo, dois tmeses depois. 

O prof. Taunay, porem, e, a men ver com solido fun- 

damento, contesta essa certeza de Washington Luis, trans- 

formando-a era simples possibilidade. Sim, porque, se Ra- 

poso teve um ano e dois meses, para voltar a S. Paulo, o 

prazo era mais que suficiente, mesmo tendo-se em conta a 

lentidao dos transportes na epoca, pois para vir de Carta- 

gena das tndias a S. Peulo, Raposo teria dispendido, entao, 

no maximo, tres ou quatro meses. 

Eis que poderemos resumir o que ficou dito, no se- 

guinte; 

a) A unica, ou quasi unica fonte de informagoes de- 

pondo sobre a co-participagao do corpo auxiliar paulista 

na restauragao iberica no Nordeste, e o lusotanofilo Pedro 

Taques. 
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b) Nao ha documento algum que firme o aprovei- 

tamento da tutalidade do insignificante corpo de auxilio 

paulista na armada do Conde da Torre. 

Pelo contrario! Temos ate elementos documentais, que 

provam que dois membros do corpo expedicionario planal- 

tino estavam em S. Paulo, seis meses apos a derrotay naval 

do Conde da Torre, o que torna improvavel terem esses 

dois elementos feito parte das forqas que se bateram con- 

tra os holandeses, em 1640. 

c) Com o que ficou dito, ficam reduzidos aos dois 

irmaos Pedroso de Barros, a Manoel Fernandes de Abreu, 

alem do proprio Raposo, e de uns poucos soldados entre os 

quais Esturiano, os que do corpo expedicionario paulista, 

jjossivelmente hajam tornado parte na famosa retirada de" 

Barbalho. 

d) E' apenas possivel, mas nao e provavel nem abso- 

lutamente certo que Raposo Tavares tenha feito parte dos 

elementos comandados por Luiz Barbalho. 

Nisso. pois, se resume a participa^ao planaltina na res- 

tauraqao iherica do Nordeste. Tudo, como se ve. e possi- 

hilidade e, quando muito, probabilidade, mas nada de cer- 

teza. poi> ha a esse respeito a maior falta de documenta- 

Qao se^ura. 

O unico, ou quasi unico esteio que para esse capitulo, 

repousa no inpenuo Pedro Taques, que se estribou. quasi 

que sempre, na tradigao oral, (v. Taunay, "Inf. sobrc as 

Minas dc S. I'aulo". 39; Paulo Prado, "Paulistica"). 

Ora, esse linhagista, ainda que de boa fe, era p(>rtu- 

gues e visivelmente lusitanofilo, alem de nao possuir nenhu- 

ma mescla de sangue amerindiano. file viveu em um seculo, 

quando havia sido o Planalto sensivelmente aportuguesado, 

em consequencia do ouro, (|ue atraiu a avalanche da imi- 

gragao portuguesa. a qual clevou a |)opiiIa<;ao planaltina 

a um nivel imenso, esmagando a alma da terra, que ensaia- 

va o> primeiros passos, no seculo N'essa ocasiao. 

.m Eunijvi, pas-a\a uma onda nacionalista. jiresidida pelo 

despotismo csclarecido, com Dom Jose 1 e Pomhal, em 

Portugal. (arlos III e AIlK-mni, na Espanha, Maria Te- 

reza. na Austria, Frerlfricn IT. na Prussia Catarina IT. na 
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Russia, etc. Essa atmosfera deveria, por forga, influir po- 

-derosamente na mentalidade e nos escritos de Pedro Taques, 

que assim nao poderia deixar de fazer nele refletir um in- 

tenso, profundo, incontrastavel nacionalismo lusitano, esse 

mesmo nacionalismo que foi a causa dos termos virulentos 

contra Tiradentes e seus gloriosos companheiros, no fim do 

seculo, como se pode ver do processo contra os proto- 

matires da nossa independencia. A mentalidade e princi- 

palmente a sentimentalidade do linhagista trabalhavam 

como exatamente as que aqueles ferozes julgadores de Ti- 

radentes evidenciaram ao retratar uma epoca de intensa vi- 

bragao nacionalista por Portugal. 

Pedro Taques, com seu modo de pensar e de sentir, 

se porventura tivesse de se manifestar sobre o imortal mo- 

/imento da Inconfidencia Mineira, teria, por certo, feito 

de identica maneira, pela qual o fez o Visconde Barbacena, 

Luiz de Vasconcelos e outros Portugueses da epoca, que 

chamaram os gloriosos mineiros de "infames", de "trai- 

dores" etc. Pedro Taques teria, por certo, escrito o seu 

julgamento, sobre esse memoravel feito, marcante da evo- 

lugao da nossa nacionalidade, da mesma maneira, pela qual 

ele o fez, em relagao ao movimento de aclamapao de Ama- 

dor Bueno. (4)' O recente regime do Estado Novo getuliano 

mostra bem o que teria acontecido nos tempos totalitarios 

e pombalinos de Pedro Taques. 

Nao se pense, por isso, que eu nao tribute a Pedro 

Taques um culto imenso. 

Reverencio tudo o que esse "portento de retentiva" 

escreveu. E' uma das primaciais figuras da minha religiao 

do passado. Povo nenhum, no mundo civilizado, possue um 

cadastro genealogico, como o paulista, que tern a yida de 

todos os seus troncos bem definidas, no trajeto de sua evo- 

luqao. Isso se deve ao imortal Pedro Taques, a cuja memo- 

ria professo uma devogao e um respeito que se ampliam 

na proporqao em que o tempo me faz meditar no muito que 

c grupo paulista de velha estirpe deve a esse varao insigne. 

(1) Ainda este juizo crftico a propdsito do linhagista, foi aprendido 
em ensinamentos do prof. Taunay, cpie om "Informacoes sobre as ininas 
de Sao Paulo", 50, diz: 

"Apesar de paulista at^ a raiz dos cabelos, seute-se tam- 
bem lusitano at^ o Intimo do cora($o, admirador incondi- 
cional do sen rei e seu governo". 
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Mas, apcsar de todo esse culto, apesar de todo esse respcito, 

eu nao posso fazer calar a voz da imparcialidade que esti 

a clamar que, por mais honestos que tivessem sido os dois 

prandes cronistas paulistas do seculu XVIII, eles nao po- 

Jiam deixar de se influenciar pelo ambiente psicologico e 

sentimental que os envolvia. Isso seria profundamente hu- 

mano! Eu mesnio nao tenho escapado disso, em alguns dos 

meus escritos: tenho me influenciado pelo ambiente que 

me ter cercado! E' por isso que eu acho que esses dois escri- 

tores foram influenciados, em sens relates, de modo que 

transpiram uma visivel e profunda quao intensa e absoluta 

Snfluencia portuguesa. 

Ora, devemos proceder a julgamentos. tendo em vista 

a atmosfera do pensamento e do sentimento brasileiro, 

abstraindo-nos das ideias e dos sentimentos que se manifes- 

taram por Portugal, nos casos de Amador Bueno, de Bek- 

man. de Salvador Correia, das guerras dos Emboabas e 

dos Mascates, de Felipe dos Santos, de Tiradentes, da re- 

voluqao de 1817, da revoluqao de 1824, etc., ate a data da 

que p'">s termo ao primeiro Imperio, esse glorioso 7 de Abril 

de 1831. 

Ora, o auxilio planaltino em 1639, era para a restau- 

raqao iberica do Nordeste. Era, por conseguinte, um movi- 

mento hispano-portugues. quando a alma de Aquem-mar 

ja havia nascido, como se ve de Taunay, "Hist. Geral das 

Bandeiras Paulistas", II, 162, quando o rrtestre eminente 

comenta o depoimento do padre Montoya, no processo de 

Dom Luiz de Cespedes, bem como em determinada passa- 

gem do " Relacion dc los Agrabios". 

Seja, iKjrcm, como for, nos vamos encontrar. de novo. 

Raposo Tavares, em S. Paulo, a 3 de Abril de 1641. 
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