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EXPLICAgAO PREVIA 

Este trabalho inedito e original, compreendendo enorme 
serie de pesquisas, que renovam de modo completo e revolu- 
ciondrio a hist or ia paulista, dando novo e iluminado aspecto 
a muitos episodios antes inexplicados, se alarga em capitulos, 
que abrangem todos os acontecimentos dos primordios da nossa 
terra. 

Ndo e possivel se tragar a biografia de quern quer que seja 
se ndo estudarmos esclarecedoramente o teatro em que agiu o 
individuo que se quer biografar. E' precise se conhecer bem o 
ambiente ndo so o material, mas tambem o psiquico, o moral, 
ou o sentimental, para serem ressaltados bem os contornos do 
biografado. Caso se restrinja a biografia cronologica, a perso- 
nalidade, sem vida, se ndo destaca com suas linhas evidenciadas 
e a sua figura ficaria resumida a nota de "Folhinha", ou a 
efemeride de jornal, como se foru apagado e desinteressante 
recorte chinez, que como sombrinha, figura no espago, sem chdo 
e sem perspectiva. 

Para que o perfil adquira vida, e preciso projetd-lo em 
cendrio bem estudado, em suas minucias. So assim se destaca 
a individualidade. For isso e que, o presente trabalho teve que 
abarcar o estudo de uma epoca. 
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PARTE I 

Amador Bueno 





CAPlTULO I 

PR6LOGO 

Tudo quanto se tem sabido sobre o passado paulista vem 
sendo baseado nos cronistas setecentistas Pedro Taques e Frel 
Gaspar. 

0 planalto paulista foi durante os dois primeiros seculos, 
uma regiao pauperrirna (1). Sem riqueza, sem populagao, sem 
rendimento fiscal, sem eomercio, etc., o Planalto nao era uma 
colonia lusa, que atraisse sobre si as atencoes nao so dos gover- 
nantes, mas tambem nao atraia a dos intelectuais eoloniais e 
metropolitanos. Nulo sob todos aqueles pontos de vista, o Pla- 
nalto nao teve rebrilho intelectual, pois que este e sempre con- 
sequencia da situaeao eeonomica e da demografia regional. 

Assim, sem poder apresentar nivel intelectual de certa 
elevagao, sendo os mais letrados na colonia, apenas alfabetisa- 

(1) Para evidenciar isso, bastaria a seguinte estatistica, que e 
absolutamente concludente e por esse motive me abstenho de aduzir outros 
elementos probantes da asseveraqao aeima, o que me seria facilimo: 

A estatistica de Figueiredo Palcao, "Livro de tdda a fazenda", 
e eoneernente a um orqamento de despesa para o Brasil, em 1607. f)sse 
orQamento estabelece as seguintes verbas para cada colonia: 

Pernambuco   
Itamaraea   
Parahyba   
Sergipe   
Rio Grande   
Bahia   
Espirito Santo   
Ilheus   
Porto Seguro   
Rio de Janeiro   
S. Vicente e Sto. Amaro 

12:528$417 reis 

19:732$G00 reis 

40$000 reis 
2:015|000 reis 
1:467$820 r^is 

2:255$070 reis 
2961000 reis 

3:2551180 reis 

398$660 reis 

353$120 reis 
40$000 r6is 

Talvez a metade da ultima parcela fosse referente ao Planalto. 
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sados, o Planalto nao atraia sobre si as penas dos cronistas 
exoticos, que resumiam as suas atividades as capitanias do 
opulento Nordeste agucareiro. Eis que, o Planalto permaneeeu 
ignorado! 

O Brasil do inicio do s^culo XVII, segundo Falcgo 

Levando em consideragao as linhas desse painel, o Planalto 
nao figurou nas paginas do passado brasileiro senao com um 
desfigurado bandeirismo. Em paralelo com isso, foi so no 
seculo XVIII, isto e, no seculo do ouro que, a Regiao planal- 
tina produziu os dois vultos, que, de certa maneira, se eleva- 
vam, destacados da inferioridade geral. Foram Pedro Taques 
e Frei Gaspar. 

Mesmo assim, estes nao foram historiadores, pois apenas 
cuidavam de fixar atraves da genealogia, em grande parte, os 
aconteciraentos, superficiais da cronica planaltina, tecendo 
lendas em torno deles, sem se preocupar com as causas pro- 
fundas, nao emitindo nenhum raciocinio sobre as mesmas (2). 

(2) A eoneepcjao que tenho da Histdria e de que esta d um con- 
junto de variadas noqoee cientificas, mobilisadas com o objetivo de se 
reconstituir uma epoca, ou um capitulo da vida de um povo, ou ainda de 
um individuo, ou de um ciclo economico, ou de uma forma§ao social, etc. 
Assim sendo, quern apenas mobilisar a cronologia, para atingir os obje- 
tivos colimados, nao so nao logra chegar ao seu desideratum, como tam- 
bem cnvenena a verdadeira reconstituiqao historica, dando da mesma uma 
ideia falsa e, as vezes oposta mesmo a da realidade. 
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Foi assim que, o Planalto, regiao perfeitamente desta- 
cada, mtida e diferente, com earacteristicas proprias na Ame- 
rica lusa, permaneeeu em anonimato, estado amorfo e aneste- 
siado a que chegou ate hoje. Devido a essa carencia, os curiosos, 
que tern escrito sobre o nosso passado, nada ou quase nada 
sabendo sobre o mesmo, o reconstituiram horrivelmente muti- 
lado, empregando para isso as mesmas linhas usadas para as 
colonias luso-brasileiras do Nordeste. Assim agiram Oliveira 
Vianna e Gilberto Freyre. Os culpados disso, em grande parte, 
foram os eronistas setecentistas do Planalto, que ou deixaram 
de relatar os sueessos desta colonia portuguesa, ou o fizeram 
erradamente. Foram eles eronistas genealogistas e coletores de 
lendas e tradieoes de familia (3). 

Assim sendo, Pedro Taques e Frei Gaspar, vultos eminentes da co- 
lonia vicentina, nao podiam ter a bagagem cultural imperiosamente ne- 
eessaria para, como historiadores, reeonstituir a formagao plauatina. Sem 
essa vastidao cultural, o monge e o linhagista ficaram na cronologia 
genealogica, que, para o tempo era o maximo cultural. Hoje, quasi du- 
sentos anos passados, os conhecimentos eientificos necessaries para a re- 
constituigao avancjaram muito, deixando obsoletos os poeirentos dados 
setecentistas. 

(3) As fontes bistoricas podem ser assim esquematizadas e orde- 
nadas: 
1.° DOCUMENTAIS. 
2.° EELATOS DE TESTEMUNHOS COfiVOS, VXAJANTES, etc. 
3.° ANALOGIA COM CASOS SEMELHANTES E VEESAO NATTJEAL DAS COUSAS. 
4.0 TOPONIMIA. 
5.° ensinamentos colhidos EM J lipguistica, genealogia, geografia, 

oimtos ramos cientIcos { sociologia, biologia, economia, etc. 
6.° EEPERCUglo DA EVOLUQAO DE OUTROS POVOS. 
7.° LITERATCRA, FOLK-LORE, LENDAS E MITOS. 
8.0 TRADiglO ORAL. 
9.° ENSINAMENTOS DE AUTORIDADES E DE MESTRES RECONHECIDOS. 

10.° DEPOIMENTOS VARIOS. 

Isso tudo deve ser interpretado tendo em considera§ao a logica, o 
bom senso, a razao natural das cousas, sendo eonsideradas as situa^oes 
especiais e sendo postos em agao alem de maior dose possivel de espirito 
critico, muita personalidade e espirito proprio. 
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CAPITULO II 

CRONISTAS SETECENTISTAS 

A historia da Capitania vieentina, a do Planalto de Pira- 
tininga tem sido relegadas ao desprezo. Esta tem sido encara- 
da cronologicamente, cuidada so sob os pontos de vista politico- 
administrativo-militar, evidenciando as personalidades expoen- 
tes dos seus principais capitulos. Ela tem consistido em sobre- 
carregar a meraoria dos estudantes, com nomes espetaeulares 
de governadores, de ehefes militares de expedites de defesa 
ou de conquistas, de batalhas, de cartas regias, de alvaras, de 
regimentoa etc., sobrepostos e empilhados, como se fossem far- 
dos pesados de onus a carregar, sem a menor preocupagao das 
consequencias, como sem a menor correla^ao destas, entre si, 
ou com os eventos historicos de outros grupos humanos. 

Ora, nao so a historia paulista-vicentino precisa ser tirada 
do olvido e reconstituida, como a propria historia brasileira 
tem imperiosa necessidade de ser estudada de novo, em seus 
fundamentos sociais, economicos, psicologicos, morais, etc., e 
nos seus ambientes varios. So assim, baseados nisso, poderao 
ser reconstituidos e interligados, com eventos da evolu§ao de 
outros povos, para entao serem projetados em eenario, que 
assim for creaclo, os acontecimentos, que a cronica proporcionar. 
Ate hoje, o estudo do passado planaltino tem sido baseado nos 
relates coloridos de Pedro Taques e de frei Gaspar da Madre 
de Deus. Ora, esses dois vulios, sem embargo do muitissimo 
que Ihes tribute em homenagem, em acatamento, em reverencia, 
em respeito e era admiraqao, foram apenas, coletores honestis- 
simos de tradigoes verbais dos primordios planaltinos, as qua is 
transpuseram os seculos, passando de geragao em geragao, como 
meras historias de familias (1). Seria perfeitamente natural 

(1) Esse juizo critico a prop6sito de Pedro Taques, ainda que possa 
pareecr severe, foi originado em ensinamento do erudito prof. Taimay, 
em "Informaroes sobre as minas de S. Paulo", 39, que, diz: 

"A RESPEITO DE QUEST5ES HISTOEICAS DE AN- 
TIGAS ERAS, SOBRETUDO MUITO SE GUIOU O LINHA- 
GTSTA PELAS VERS5ES DE FONTE PATERNA; DA 
YIVAZ INTELLIGENCIA E RECTIDaO DE CONCEITOS 
DE BARTHOLOMEU PAES FAZIA O MAIS ELEVADO 
E ALIAS JUSTO CONCEITO". — Prof. Taunay — Pref. da 
"Informagao sobre as Minas de S. Paulo", 38 — Pedro Taques. 

"APEZAR DE PAULISTA ATE A RAIZ DOS CABEL- 
LOS, SENTE-SE TAMBEM LUSITANO ATE O INTIMO 
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que esses dois luminares, que viveram varies centenios de anos 
depois do inicio da vida eivilizada no Planalto, reeolhessem 
material deturpado e coligissem versoes menos seguras, trans- 
mitindo-as como notieias exatas. Pedro Taques e frei Gaspar 
eram elevac5es mentais que se sobressaiam da sotoplanura geral 
do Planalto setecentista, onde o indice cultural era muito baixo. 
Mas, por mais alto que, esses dois nobres vardes tivessem ergui- 
do as respeetivas mentalidades, estas nao podiam deixar de se 
ater a uma grande inferioridade, bem como nao podiam furtar- 
se as influencias dos ambientes em que viviam. B imperioso 
que, ao se estudarem os nossos fastos, se leve em conta isso. 
Assim, por exemplo, sabemos que, na oeasiao em que viveram 
esses dois vultos citados, havia verdadeira mania de linhagens, 
de nobreza, etc. Os eseritores, que formam os pilares basicos 
da nossa cronologia, nao podiam deixar de se influenciar por 
essa situacao. 

O planalto paulista, no seeulo em que escreveram Pedro 
Taques e frei Gaspar, atravessava uma epoca de portuguesismo, 
elevado ao maximo expoente. Entao, uma verdadeira avalanche 
de elementos reinois saturava a regiao, que se esqueceu ate do 
idioma guarani, que usava ate essa epoca. Consequencias do 
ouro, que quase despovoou o Reino! 

Assim, o que esses dois cronistas escreveram, refletindo 
tudo sob o ponto de vista reinol, deturpando os acontecimentos, 
que para serem tidos nas suas justas proporcoes, devem ser 
revistos, sendo levadas em conta aquelas observacbes. Eis que 
a historia planaltina aparece hoje formada de poucos aconte- 
cimentos, torcidos, mal eneadeiados e so concernentes aos even- 

DE SEU COEAQAO, ADMIEADOR INCONDICIONAL DE 
SEU EEI E SEU GOVERNO". — Prof. Taunay — Pref. da 
"Informacdo sdhre as viinas de S. Paulo", 50 — Pedro Taques. 

PEOYEM MUITAS ASSERgoES DE PEDRO TAQUES 
DA TRADIQAO ORAL, DAS INFORMAQoES QUE DO PAI 
E DOS PAEENTES, PESSOAS DA MAIOR SITUAQAO 
SOCIAL, HAUEIRA, COMO POR EXEMPLO, A INTER- 
PRETAgAO QUE, EM 1698, AOS PAULISTAS DERA O 
CAPITA© GENERAL ARTHUR DE SA E MENEZES RE- 
LATIYA AS INSTRUQSES DE D. PEDRO II, ACERCA 
DA DEVASSA DOS SERToES. "Informagdo sdhre as minas 
de S. Paulo", Pedro Taques, 38 — Pref. do Prof. Taunay. 
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tos cronologieos, polltieos, administrativos, genealogicos, etc., 
com a ausencia completa da formagao soeiologica, ou da psico- 
logica da coneiencia nacional. Os dois cronistas planaltinos 
registram eomo importantes acontecimentos, cousas sem a 
menor valia, inteiramente despidas de consequencias, como ridi- 
culamente vasias de qualquer mereciraento. 

Pedro Taques, completamente envolvido pela atmosfera 
nobiliarquico-maniaca do tempo e sendo de pura estirpe euro- 
peia, com caudais de sangue portugues a Ihe influenciar o 
raeioemio, nao podia deixar de nos transmitir relates mode- 
lados por essa forma pouco nacionalista. Por outro lado, ainda, 
colaborando no ponto de vista que exponho, e precise se ter 
era conta que, esses relates de Pedro Taques foram escritos 
quando a mao de ferro de Portugal, com Rodrigo Cesar e 
principalmente com Pombal, mais pesava sobre o Planalto. 
Washington Luis, o eminente estadista, que, para felicidade 
nossa, presidiu o municipio da Capital paulistar o nosso Estado 
e a Uniao, ensinou no seu "Capitania de S. Paulo", que, so 
nesse seculo XYIII, os paulistas reconheceram a soberania de 
Portugal. 

De fato, esse foi o seculo de Rodrigo Cesar, o primeiro 
"ganhiter" que tivemos! 

Esse foi o seculo do ouro nas Gerais, em Goiaz, em Cuiaba, 
em que S. Paulo era o caminho obrigatorio para as minas! 

Esse foi o seculo em que os reinois emigrados de la atraidos 
pelo brilho do ouro, colmataram o Planalto aos borbotoes, com 
as avalanches humanas. Essas circunstancias especiais nao 
podiam deixar de fazer com que a historia planaltina sofresse 
varios vicios, ate hoje nao percebidos. por isso que, as pagi- 
nas do passado planaltino sao escassas, desimportantes, detur- 
padas e visivelmente eivadas de demasiada influencia do ponto 
de vista portugues, o qual nao cessou com a Independencia. 
Pois bem, as cronieas e os relates do passado planaltino foram 
escritos, nesse ambiente profundamente reinolizado. Seria 
natural que, os primordios da regiao, bem como o seu evoluir, 
pelos seculos, vistos com olhos Portugueses, se deformassem, 
fossem desfigurados, para que pudessem satisfazer os verdugos 
e para que se correlacionassem com as bitolas das linhas am- 
bientais. Tudo eorria paralelo, em estreito contacto, com as 
forgas psiquicas, morais, sentimentais, etc., emanadas da Me- 
tropole lusa. Seria pois, perfeitamente natural que, os cro- 
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nistas, que relataram a vida planaltina, respirassem a atmos- 
fera profundamente lusa, eserevessem, como Portugueses que 
eram, (2), (3), (4). 

(2) Os erros que Pedro Taques e que frei Gaepar veicularam ate 
nos, sobre o passado planaltino tem sido julgados com extrema indulgen- 
eia pelo nosso eonservatorismo, de maneira a transforma-los em verda- 
deiros "tabus", os quais nos negam o direito ate de os discutir. Entre- 
tanto os erros, como eu disse, que o linhagista e o monge veicularam ate 
nos, sao alguns, verdadeiramente imperdoaveis. 

Eis que, foi ele, Pedro Taques, que na " Nohiliarchia", intoxicou 
o espirito fulgurante de Oliveira Vianna, o induzindo no errado supor 
que, no Planalto haviam mirificas riquezas e opuleneias rebrilhantes, cul- 
minadas pelo maravilhoso Padre Guilherme Pompeu, que, seria uma es- 
peeie de rajah, pelo esplendor das suas manifesta§oes de cultura e polo 
trato, etc. Pela pena de linhagista, tudo, no Planalto corria pela bitola, 
que ele havia emprestado ao Padre Guilherme Pompeu. Haveria riqueza, 
nobreza, grandes e patriareais propriedades, comereio, etc. Entretanto, 
vieram os doeumentos e a calva de Pedro Taques ficou bem a mostra! 
Verificou-se o quao prodigiosameute opulenta era a imaginaQao do linha- 
gista! Inieiando as retificaqdes, o livro "Raga de Giffantes'mostra 
que, o ambiente descrito pelo linhagista, a proposito do Planalto, uao 
passava de mera fantasia. 

Oliveira Yianna, que nao estava ao par das retifica§5es a proposito 
da "Noiiliarchia", se deixou iludir e reconstituiu o ambiente planaltino, 
tendo em conta as fantasias de Pedro Taques. Por isso, o ilustre socid- 
logo, tratando do Planalto, fe-lo similar ao opulento Nordeste. 

Confronte-se, por exemplo, os relates magnomaniacos da "Nohiliar- 
chia", com as justas conclusoes de Alcantara Machado, na "Vida e Morte 
do Bandeirante" e teremos uma notjao do quanto fantasiou o nosso cro- 
nista dos setecentos! Os escritos de Simonsen estabelecem em algarismos 
a pobreza e a modestia do nosso Planalto, evidenciando o quao errado 
andou o linhagista, ("Eistoria Economica do Brasil"). Alem disso tudo, 
veja-se a estatistica de Falcao, que reproduzi no capitulo anterior, em nota. 

Mnguem mais discute esse erro tremendo de Pedro Taques, que 
nos transmitiu um panorama, completamente errado. Bastaria isso, para 
que o eronista fantasista perdesse a sua autoridade! 

Mas, ha mais e entre os miriades de erros de Pedro Taques, dos 
mais indesculpaveis, podemos mencionar o seguinte: 

LOUEEN^O CASTANHO TAQUES, o velho, foi bisavo do linha- 
gista. Pedro Taques, que tinha a obriga§ao de saber, ao menos por tra- 
digao da familia, dados certos, sobre ele. 

Na pagina 91 da "Revista do Instituto Eistdrico Brasileiro", tomo 
especial, em o titulo Taques Pompeu da "Nohiliarchia", Pedro Taques 
afirma que, seu bisavo: 

"EECOLHIDO DAS GONQUISTAS DOS CATAGUA- 
SES O GOVEENADOR LOUEENQO CASTANHO TAQUES 
QUEBEADAS JA AS FOEgAS POE AYANQADA EDADE 
DE ANNOS, POUCO TEMPO LHE DUROU A VIDA, QUE 
A PERDEU A 5 DE MAEQO DE 1677". 
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Isso nao quer dizer que, esses cronistas tivessem a intengao 
de fraudar a verdade historica, a deformando, com o intuito 
previo, para que os reinois fossem agradados, em seus pruridos 

e ainda: 
"PGR ESTE MOTIVO, ACHANDO-SE COM DISCI- 

PLINA MIL1TAR NA GUERRA CONTRA BARBAROS 
INDIOS E PRATICO CONHECIMENTO DOS SERTOES, 
QUE HAVIA PENETRADO NA CONQUISTA DE YARIAS 
NAQDES DOS MESMOS INDIOS, TENDO RECEBIDO 
UMA CARTA DO PRINCIPE REGENTE O INFANTE 
D. PEDRO, DATADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 1674, 
SOBRE O DESCOBRIMENTO DE OURO E PRATA, PARA 
CIJJA DILIGENCIA, TINHA JA PARTIDO FERNANDO 
DIAS PAES..." 

Ora, esse mesmissimo Lourenqo, de quem Pedro Taques era bisneto, 
faleceu em 1671, "Invcntdrios e testamentos", XVIII, 69 a 151! 

Pedro Taques, poderia ter errado, sobre outros capitulos que nao 
Ihe dissessem respcito tao perto, ou sobre o que teria acontecido em data 
mais remota, etc., mas e indesculpAvel que, entre os seus erros, os quais 
sobem a vArias centcnas, figura este sobre lun seu antepassado tao pr6- 
ximo, c que vivcu em epoea tao aproximada A sua! 

Com essa amostra, pode-se avaliar o que vale uma afirraativa de 
Pedro Taques! 

Como erigir cm "tabu", INTOCAVEL, uma asseveraQao do linha- 
gista f 

(3) Acho importantissimo o detalhe de ter sido a "Nobiliarquia", 
escrita em 1765, segundo nos ensina Azevedo Marques, "Aponlamentos", 
9, pois, nessa ocasiao, a influeneia lusitana, em S. Paulo era tao pronun- 
ciada que, ate a individualidade da velha capitania havia sido suprimida, 
em 1748, quando foi ela incorporada a do Rio de Janeiro, sA sendo resta- 
belecida prccisamente em 1765. 

Foi no ambiente de anti-panlistanismo, que isso determinou, que, 
o trabalho nobiliArquico do linhaglsta foi escrito. E' facil se aquilatar 
como ele teria sido deformado. 

(4) Paulo Prado, no seu "Pauhsiica", 95, 6 mais rigoroso no seu 
julgamcnto sobre Pedro Taques e Frei Gaspar, pois o brilhante historia- 
dor paulista contemporaneo, e de opiniao de eles terem sido simples 
cronistas de legendas, atufadas de detalhes nobiliarquicos nas quais apa- 
recem as figuras lendarias de Joao Ramalho, TibiriqA, Raposo Tavares, 
Amador Bueno, etc.; alem de que eles se subordinavam aos seus pruridos 
de cortezaos e de nobiliarquicomanias. 

A severidade desse juizo e evidente! 
Sou de opiniao de que os nossos cronistas seteeentistas, ainda que, 

deformadores da verdade e pobres de autoridade, quando afirmavam, 
desamparados de documentos, eram de boa fe. 

Paulo Prado, muito antes, concluia da mesma forma que eu, embora 
nao me tivesse guiado a essa couclusao que expus e A qual eu cheguei 
por caminhos diversos. 
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naeionalistas. Penso que, os eronistas planaltinos dos seteeen- 
tos foram homens honestos, a-pesar de eivados em satura§ao 
de intense e evidente reinolismo, de profunda boa fe. Nao os 
animava o desejo de prejudiear o Planalto, regiao a qual tribu- 
tavam a mais enternecida dedicagao. Mas, inconcientemente, 
as forcas ambientais atuaram com energia nos eseritos, que os 
eronistas planaltinos dos seteeentos nos logaram, a relatar a 
vida civilizada, na capitania vicentina, durante os dois seculos 
anteriores. 

Eis eomo, en penso, nao se poder entregar com inteira 
eonfianca, a interpretagao dos aconteeimentos historicos, segun- 
do nos vem relatado pelos eronistas seteeentistas, qne foram 
Pedro Taques e Frei Gaspar. 

Alem dessa natural tendencia em determinar que, os eseri- 
tos desses dois planaltinos se desviassem da verdade historica, 
ainda temos a consignar outra forca, que teria feito, com que 
as notieias dos eventos do passado planaltino, nos eerebros par- 
eiais e cortezaos dos eronistas eitados. Estes, ainda que incon- 
cientemente e de inteira boa fe, nos transmitiram os relates 
dos primordios vieentino-planaltinos, daturpados pela vesguiee, 
em os ver atraves da qortezania e da mania de linhagem, que 
fanatizava os dois eronistas acima meneionados. A uobiliar- 
quicomania saturava todos os relates de Pedro Taques, eomo 
os de Frei Gaspar, a ponto de iludir os historiadores contem- 
poraneos, que neles buseam os elementos para a reeonstituigao 
do passado regional. De fato, a preocupacao do linhagista, 
em maior eseala e do Frei Gaspar, em menores proporgoes, de 
esclareeer a parte genealogica dos protagonistas dos eventos 
historicos planaltinos, ressalta a vista, despercebida, dos que 
buseam contaeto com eles. Parece que, o espirito cortezao em 
simbiose com uma onda de nobiliarquicomania invadia, na 
ocasiao, todo o mundo inteleetual setecentista e isso teria em- 
prestado um vivo colorido de genealogistas, aos dois vultos, que 
os eontemporaneos, filiados a ortodoxia e o conservatorismo 
querem promover ao nivel de historiadores, posto ao qual ja- 
mais sonharam serem guindados, (5). 

(5) Paulo Prado no seu "Pav.listica" acha que Pedro Taques e 
Frei Gaspar foram apenas codificadores de lendas, as quais passavam 
verbalmeute e portanto sujeitas a serem adulteradas, de pai para filho, 
de geragao em geragao. A mcsma conclusao impoe-nos Taunay, no pre- 
facio a "Informagdo sobre as Minas de S. Paulo", de Pedro Taques, 39. 

"Onde nos parece que Pedro Taques se deixa arrastar 
tendencias exagero e ao descrever os bens dos antigos "PO- 
TENTADOS'' paulistanos. Da-lhes situagoes de opulencia que 
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Estou na firme crenga de que, tanto Pedro Taques, eomo 
o beneditino, devem ser tidos como genealogistas de alto valor. 
Eu os tenho, nisso, na mais alta conta. files trouxeram, com 
fidelidade absoluta, quando estribados em documentagao, cita- 
dos os elementos basilares, (6). 

Com isso, nao se pense que eu nao tributo imenso culto 
a Pedro Taques e a Frei Caspar. Pelo contrario! Reverencio 
profundamente as sacrosantas memorias desses dois emeritos 
escritores setecentistas. files deram ao Planalto, o que nenhum 
outro povo possue, isto e, o conhecimento de toda a sua genea- 
logia, com o maravilhoso encadeiar de todos os velhos povoa- 
dores. Penso que o planaltino seja, no mundo, o unico agrega- 

nao condizem com a antiga pobreza do planalto piratingano, 
a penuria pelos inventarios revelada: pois S. Paulo tornou-se 
rico da scgunda metade do seculo XIX em deante". 

O caso do padre Guilherme Pompeu de Almeida, pr6ximo parento 
do linhagista, e quase seu co^vo, sobre o qual Pedro Taques cometeu uma 
das suas grandes cincadas, nao escapou & percuciSncia do Prof. Taunay, 
que na pfigina 63 dc seu trabalho citado sobre o linhagista, diz: 

"N6s mesmo percorrendo o inventario da prata do creso 
parnahybano Padre Guilherme Pompeu de Almeida por elle 
proprio feito, encontramos muito reduzida, a sua "COPA" 
onde, no dizer do chronista, deviam figurar dezenas de deze- 
nas de arroubas cm prataria e — curiosa demonstra^ao de 
amor ao luxo — uada menos de cem vasos nocturnos, tambem 
em metal nobre, destinados & comodidade menos nobre dos sens 
hospedes por ocasiao das grandes feetas da Conceigao". 

(6) A mania de nobreza, grande e obsecada preocupa<jao do linha- 
gista, 6 ainda ressaltada pela pena dontrinadora e respeitivel do insigne 
Prof. Taunay, que no pref&cio ha "Informagoes" de Taques, 42, diz: 

"Dominado alias pelas id^as de casta e sentindo-se um 
pouco parente de todos os sens biographados, dava Pedro Ta- 
ques expansao e fortissimo, visceral sentimento aristocratico 
de preconceitos de familia, senao de classes". 

Continuando, em longa s^rie de conaideragoes h propdsito dessa 
marca noa relatos do venerhvel linhagista, ensina o Prof. Taunay, loc. 
oit.f 44: 

" E' que para o linhagista sentimento mais arraigado, 
talvez nao houvesse do que o da imprescindivel necessidade 
da selegao aristocratica". 

Concluindo doutos ensinamentos, sempre a respeito desse assunto, 
o Prof. Taunay, diz na pdgina 46, loc. cit.; 

"Teve o espirito nobiliarchico colonial o seu maximo re- 
presentante em Pedro Taques, por elle viveu empolgado, pre- 
tendendo ao Brasil transplantar ideas e sentimentos que nao 
se coadunavam iuteiramente com as condicjoes sociologicas da 
vida portugueza setecentista". 
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do liumano a conhecer o catalogo complete de todos os seus 
antepassados, ligados de uma forma admiravel em relagao 
consaguineas, magnifieamente documentadas pela paciencia 
memoravel de dois individuos privilegiados, (7). 

S. Paulo, de hoje, grandiose em sua inegualavel "vis pro- 
pulsiva" que evidencia um transbordamento de vitalidade, 
pujanga, opulencia, civilizagao e eficiencia, etc., ainda nao 
prestou a esses dois vultos imortais de seu passado seteeentista, 
a sua gratidao devedora. Deveriamos tributar as mais altas 
homenagens a Pedro Taques e a Frei Gaspar, pois se, o nosso 
agregado humano atual tern raizes conhecidas nesta terra, de- 
vemos aos seus escritos. Sou dos apologistas mais dedicados 
e mais estranhados em reconhecer que, neste caso se devia 
aplicar as palavras de Churchill: "Nunca tantos deveram tanto 
a tao poucos", pois se temos eonsciencia das nossas origens, 
devemos a Pedro Taques e a Frei Gaspar. 

Nao obstante todo esse imenso culto que tribute aos dois 
ilustres varoes planaltinos, sou de opiniao de que eles nao de- 
vem ser erguidos ao nivel de semi-deuses infaliveis. Nao de- 
vemos e nao podemos abdicar do nosso intelecto, reproduzindo, 
sem analise previa e sem exame raciocinado o que relatam, sem 
base documentaria, os dois luzeiros do setecentismo paulista, 
mesmo porque, sou de opiniao, que o historiador nao se deve 
estribar no "magister dixit", para afirmar qualquer postulado. 
Um raeioeinio baseado na logiea e no bom senso deve se empa- 
relhar com qualquer pesquisa. Aquela norma de ideias e tanto 
mais de se verificar, no eoneernente a historia planaltina, 
quanto se me afigura, que Pedro Taques e o monge beneditino, 
nao se dedicaram a pesquisas em documentos, senao em eseala 
minima, pois me parece que, eles se limitaram a reeolher as 
tradigoes historieas, que oralmente passavam de geragao em 
geragao, naturalmente nessa marcha, sendo adulteradas, em- 
bora conservassem um fundo de verdade. Raramente Pedro 
Taques abandonava essa norma de agao, para evoear algum 
fato concrete, mencionando os dizeres de algum autor! Isso 
acontecia, porem, com certo desamor pela opiniao alheia, vol- 
tando ele, quasi sempre, para o trabalho de fixar os relates 
verbais, que com infidelidade, eram transmitidos atraves dos 
seculos. 

(7) Alias para encontrar quem, antes de mim, apontasse falhas 
no trabalho de Pedro Taques, eu nao deveria ter muito trabalho, pois 
o Prof. Taunay ensina no seu prefacio no livro de Pedro Taques: "Infor- 
maQoes soire as minas de S. Pcmlo": 

"Muitas das suas noticias, deixou-as Pedro Taques trun- 
cadas". 
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Assim sendo, as cronicas de Pedro Taques e as de Frei 
Gaspar devem ser revistas, de novo analisadas e sob a luz 
dos docvnnentos, que possuirmos, referendadas com a coafirma- 
^■ao, ou com a retificacao. Bern sei que, issa e trabalhoso e 
representa um esforgo a mais. E muito mais dificil se recons- 
tituir uma epoca historica, se elaborando os elementos, tirados 
diretamente dos documentos ou eucadeados de um raciocinio, 
com base na logica, do que os buscar ja olaborados por cronista 
como Pedro Taques ou o monge beneditino. O historiador 
honesto, que visa apenas a verdade historica, sem outra preo- 
cupayao, deve agir recorrendo aos diversos elementos que o 
saber humano coloca a disposigao da Ilistoria e raciocinando 
com logica, correlatando o que aconteceu no Planalto, com os 
eventos que tiveram lugar alhures. Quern agir desta forma, 
a intuigao o guiara ao objetivo, por certo. 

Este trabalho procurou trilhar esse caminho. 
« # # 

A versao dos dois cronistas setecentistas, envolvidos pelos 
ambientes psicologico, sentimental, politico, economico, social, 
etc., mencionados era a transmitida pela tradi^ao oral, que 
caminhava zigzagueante, adulterada, atraves de gera^des, sem 
a menor base documental, sem o menor esteio no bom senso, 
etc. (8). Assim, dizem os cronistas setecentistas, Pedro Taques 
e Frei Gaspar que os paulistas, dominados pelo elemento 
espanhol, conspiraram contra a restauragao portuguesa e com 
o fito de perpetuar o dominio espanhol, aclamaram um rei 
filho de espanhol —. Porque? 

Amador Bueno, em virtude de sens sentimentos de leal- 
dade teria recusado a aclamacao e procurando com sucesso, 
fazer o povo aceitar a solueao bragantina da restauragao lusa, 
que era a da eleva^ao ao trono portugues de D. Joao IV. 

Essa versao ingenua, inverosimil, bebida, evidentemente 
na lenda e nos sentimentos exageradamente reinols dos Autores 
setecentistas, nao pode resistir, pela sua falta de logica, ao 
menor exame i-aciocinado, pois nao foram consideradas as si- 
tuagoos militar, demografica, economica, psicologica, setecen- 
tistas. Eles nao podiam escrever de outra forma! Reinois, com 
as respectivas formacoes mentais profundamente orientadas no 

(8) A historia romana, no sen inicio, tambem 6 apenas lendaria, 
pois o primitivismo da cultura humana de entao, nao permitia a fixa§ao 
escrita nem mesmo da eronica. So depots, ja no periodo republicano de 
Eoma, na proporgao em que a civiliza^ao avangava, 6 que a cronica 
xomana foi se encorpando. 

Com o Planalto se dcu identico fenomeno. 
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sentido metropolitano portugues, pois que nossa epoca o Pla- 
nalto se lusitanisava, envolvidos por uma atmosfera estrema- 
mente lusitanofila, eles nao podiara refletir outras ideias que 
nao fossem essas. Em abono das suas afirmaeoes nao existe 
a menor documentaeao, nem estao em paralelo com o espirito 
de logica. 

Para alieercea-las so ha o "magister dixit" e o desejo de 
proporcionar capftulos favoraveis ao reinolismo, eontrariando, 
em antagonismo manifesto, a voz da terra e os anseios colo- 
niais, manifestados na Conjuracao mineira. Os cronistas sete- 
eentistas transmitiram a lenda, nao tendo em consideragao o 
verdadeiro sentido do apresamento, os interesses economieos 
regionais, tao contraries a continua^ao de ficar o Planalto 

•atrelado ao earro portugues, o fato de estar na ocasiao a Regiao 
completamente esvasiada de sua populacao masculina, as datas, 
os antecedentes, a evolucao psiquico-eeonomiea do povo paulista 
etc. Os cronistas setecentistas legaram uma fantasia que nao 
pode aehar guarida em cerebros esclarecidos, e que so poderia 
ser crivel na epoca em que a cultura engatiuhava e que ainda 
gemiamos sob o peso do jugo de Lisboa (9). 

(9) Ncis sabiamos da aelamagao de Amador Bueno pelos relates 
que ehegaram ate nos, das duas unicas retentivas da historia planaltina, 
Pedro Taques e Frci Gaspar da Madre de Deus. 

Na raaneira economiea cm que viveu o Planalto, nao podia ter re- 
sultado nenhuma cultura que se sobrelevasse no Brasil. Tudo estava 
localizado no Nordeste. Toda cultura do Brasil seiscentista estava mono- 
polizada no Nordeste aqucareiro, como resultado da prosperidade econd- 
mica proporeionada pela industria agricola, credora da civilizaQao brasi- 
leira nos dois primciros seculos. O Planalto, sem riqueza apreciavcl nada 
produziu. Depois, no seculo XVTII foi o ouro o eredor do monumento 
cultural evidenciado no Brasil desse seculo. O Planalto continuava em 
situacao modesta, mas de^ddo as vizinlian§as com as Gerais e devido a 
ter sido S. Paulo a capital e o entreposto mercantil da regiao mineira 
de Goiaz e de Cuiaba, a modestia em que vivia o Planalto nao foi tao 
acentuada como no seculo XYII. Dai a pequena melhoria cultural reve- 
lada pelo Planalto, nesse seculo. No dominio da cronicas historica tive- 
mos, entao, como manifesta^oes dessa cultura, os dois vultos que tanto 
falam ao nosso carinho planaltino: 

Pedro Taques e Frei Gaspar. 
Sabiamos, pois, da efetiva^ao desse capitulo memoravel que foi a 

aclamayao de Amador Bueno, por esses dois veneraveis cronistas de nosso 
imortal passado. 

Mais tarde, porem, o odio de um brilhante escritor maranhense so 
concentrou contra Frei Gaspar proeurando Candido Mendes, que foi esse 
brilhante escritor maranhense, mostrar que a aclamaQao de Amador Bueno 
nao pnssava de invenqao do grande beneditino. 

O egregio Prof. Taunay, porem, pulverisou, do modo mais completo 
e absolute as objurgatorias do escritor maranhense e os erdditos a pro- 
posito da aclamagao de Amador Bueno foram repostos novamente no ter- 
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Imagine-se como teria sido desfigurada a gloriosa Incon- 
fidencia mineira se tivesse de ser descrita pela pena de Pedro 
Tagues! 
reno da verdade. Frei Caspar havia sido rehabilitado, do modo mais 
cabal, gramas ao Prof. Taunay, cujos meritos foram encarecidos por 6sse 
imenso servi^o prestado em beneficio da verdade histdriea. 

Estava o conhecimento desse importantissimo capitulo da histdria 
planaltina, assim reconstituido quando o dr. Arthur Motta Alves incum- 
bido pelo dr. Torres de Oliveira, presidente perpdtuo do Instituto Histd- 
rico de S. Paulo, assinalou tor descoberto na Torre do Tombo de Lisboa 
e original da obra de Frei Caspar, no seu titulo verdadeiro, antes de ter 
sido adulterado pela iuomindvel e drdstiea censura de Portugal, fisse 
cddiee, encontrado pelo dr. Motta Alves d um maravilhoso apdgrafo da 
obra do monge, setecentista e tem para a tese que sustento um valor 
imenso, porque d um documento que confirma, de modo mais complete, 
tudo quanto eu vinha dizendo. 

Eis o que escrevia Frei Caspar! 
"Chegando a S. Paulo a not.a de q. Luiz Dias Leme (lusitandfilo) 

havia acclamado na Y.a Capital de S. Vic.te ao Sr. duque de Bragan^a, 
com o nome de D. Joao 4.° por ordem q. Ihe dirigio em carta pa. D. Jorge 
Mas. car Marq.z do Monte Alvad, o Vice-Rey do Brasil, foi esta notvid. 
e hum golpe seneivel a varios Hcspanhoes, q. se achavao estabelecidos na 
d. a "V. a Elcs desejavad conservar as povoaqoens de Serra cima na obed.qa 
de Castella, mas se nad descubrir seu penqamt.0 por reeearem victima do 
furor da plebe, q. entad resolverad uzar de artificio esperando conseguir 
por meyo dele o q. nad poderiao aleansar, se fossem penetrados os seus 
int.os. (E' preeiso recordar, o autor precisava mascarar seu pensamento 
em virtude da censura reinol, que certamente impediria a impressao do 
trabalho se este nao estivesse de acordo com a psicologia reinol). 

Dvad p.or certo q. a cap.ta. de S. Vic.te e quazi todo o Certad 
Brasilieo, antes de int os annos tornariad a unir-se as Indias de Hespanha 
se os Paulistas se desmembrassem de Portugal, supposta a comunicaqao 
q. havia por diversos rios entre as villas de Serra acima, e as Provincias 
da pratta, e Paragoay. Com esta vista figurad-se pentrados de amor da 
Patria, onde estad naturalizados, propuzerad aos n.os da Serra, que nao 
quisessem perder a melhor occasiad de quebrar as Cadeas, q. arrastavad 
opprimidos pelos Magistrados Reynds, os q.s os a f.os de Portuguezes, 
nascidos em hud Collonia Luzitana. (Este trecho que confirma a minha 
tese, nao figura no texto do livro de Frei Caspar, Memorias para a His- 
toria do Capitania de S. Vicente. A censura portuguesa cortou-o, natu- 
ralmente, achando-o muito pouco portugues) —. Pouderavad diversas ra- 
zoons p.a persuadircm aquellas gentes pouco intrhidas q. sem encargo de 
suas consciencias, ncm faltar a obrig. am de honrados e fieis Vassallos 
podiad nad reconhecer p.or Soberano a hum Principe a q.m nao havido 
jurado obediencia. 

V6s Senhores (disserad depois de varias propostas) Estais na m. 
ma linha dos mor. es de Lx.a (Lisboa) e se quarenta Fidalgos poderao 
elleger p.a seu Monareha a hum Vassallo de Hespanha, que era o Duque 
de Braganqa, por. nao poderad fazer o m.es desta Capitania na sua Patria? 
(Tudo isto foi cortado pela censura portuguesa!) 

Comentavad a vaid. e dos Ouvintes, exagerando os merecimentos 
dos Paulistas principaes q. suas qualidades pessoaes, Nobreza hereditaria 
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Teria sido evidentemente o ponto de vista de Portu- 
gal! 

os habilitava6 pa. outros Imperios mayores; p.a os livrarem de temores 
(prova de que havia temor, do qual Amador Bueno teria sido a principal 
vitima) lembravao os milhares de Indios sens eseravos e administrados 
com q.m podiam levantar exercitos de m.tos mil combatentes; o recurso 
e faeil meyo de evitarem a falta de Soldados conduzindo dos Certoens 
reculutas, q. substituissem os lugares dos mortos; e a cituagao de S. Paulo 
summam.te deffensavel, como descreve Charlevoy, q. do diz — Erao pre- 
cizos (p.a submetter a Y.a de S. Paulo) numerozos exercitos, q. o Brazil 
e ainda menos o Paraguay (note-se que o Paraguay era espanbol!) nao 
estavao em extado de formar, alem de q. hum pequeno n.0 de ge.te deter- 
minada podia facilmente deffen. as entradas, q. fossem preeios p. re- 
duzir — Isto he certo p.r q. neste tempo so.e havia p.a S. Paulo a es- 
trada de Paranapicaba de qualidade tao ma, q. bastaria langarem pedras 
pela Serra abaixo p.a se retirarem os expugnadores. (A eensura portu- 
guesa cortou, igualmente este trecho que enaltecia a posigao privilegiada 
do Planalto!) 

Erao sineeros os Paulistas, e ainda q. fieis nao tinhao instrutjao 
da Serenissima Casa de Brag.ga agradou-lhes a Con.Qo fraudulento, e 
seduzidos por este modo assentarao a Coroa a algum Patrieio seu, q. os 
governasse com independ.§a de Portugal. Tomada esta resolmjao a es- 
eolha do sujeito em q. assentasse bem a Suprema Dignid.e, foi elleito 
Amador Bueno. Publicada a elleigad eoncorred o POYO (nao foram os 
espanhois apenas) alvorogado a casa do novo Key a eongratularse 
com elle. 

Pasmou Bueno q. do ouvio sim.e propozi^ao, dettesta o insulto de 
seus Compatriotas, e com razoens efficazes procura dar-lhes a conhecer 
a obrig.am q. tinhao de se conformarem com os vottos de todo o Reyno, 
e a ignominia de sua Patria, se nao reparas sem ate com voluntaria e 
prompta obedieneia e desacato de seu criminal attentado. 

Nada basta p.a os convencer e a repugnancia do elleito augnta a 
obstina^o do POYO ignor.te, chegao ameaqalo com a morte se quiser 
empunhar o Seeptro (essa obstinagao nao sugere nada?); vendo-se nesta 
eonsterna§a6 o fiel Vassallo sahe de sua casa furtivam.te e com a espada 
na mao encaminha-se apressado p.a o Mosteiro de S. Bento, onde inten- 
tava reffugiar-se, adverte o POYO q. havia sahido pela porta do Quin- 
tal, e todos correm apos delle gritando Viva Amador Bueno Nosso Eey 
e S.r. pelo qual darei a vida. 

Assim o forao seguindo, e chegando elle pr.0 ao Mestr.0 entrou e 
feehou a porta. 

Como os Paulistas antigos Veneravao summam.te os Sacerdotes, 
principalmente os Regulares, nunhm insultou ao Convento, e todos para- 
dos da banda de fora requeriao ao Prelado com vozes desentoadas, q. 
acompanhado de sua Communid.e, e com attengoens detteve a multidao. 
Entretanto Bueno p.r. outra p.te mandou chamar com pre§a os Eeelesis- 
ticos mais respeitaveis da terra, e algun sujeitos (ERAM POUCOS) 
(A eensura portuguesa cortou isso!) dos prineipaes, q. se haviao por- 
tado com indifferenqa (A eensura portuguesa cortou isso, que revela a 
existencia de lusitanofilos em S. Paulo) e por isso nao se aehavao, no 
concurso vierad logo huns e outros e todos unidos a Bueno fizerao com- 
prehender ao POYO (A eensura portuguesa substituiu "povo", como 
esta no apografo, por " cireunstantes" como ficou no livro de frei Gas- 
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Silverio dos Reis teria sido um heroe e os magmficos con- 
jurados deform ados em " in fames"! 

par, porqive aos rcinois nao convinha dar vulto ao movimento) q.o Reyno 
pertenei a Casa dc Bragaraja, e que delle se achava esta de posse pacifica 
desde o dia da morte do Cardcal Rey D. Henrique se a violencia dos 
Monarchas Castelhanos na6 houvesse suffocado o seu dir.to. 

Nada mais foi necessario p.a se conduzir a multidad arrepend.a 
do scu aburdo gostozos farad acclamar o Sr. D. Joao 4.° com magoa 
excessiva dos Castellanos, q. disfar?avad o sen pesar mas nao podiam 
encubrilo. (A censura portuguesa inventou que a aclama^ao de D. Joao IV 
foi feita pelo prdprio Amador Bueno). 

E tanto verd. e o que tenho referido, que em huma Patente do 
Cap.ra da Comp.a dos offies. de Guerra reformados, passada por Arthur 
de Sa, a M. elda Fon.ca Bueno aos 3 de Manjo de 1700 dis o seg e — 
E q. nad bastarad estes scrvi.os era merecedor de grdes cargos por ser 
netto de Amador Bueno, q. sendo chamado pelo povo pa. o acelamaram 
Rey, obrando eomo leal, e verdad.ro Vassallo, com evidente perigo da 
sua vida chamou dizend q. vivesse El Rey D. Joad o 4.o seu Rey e Sr. 
e q. pela fidelidade e q. devia de Vassalle. qra. morrer nesta defensa; 
e respeitando tad louvavel Vassallo, digo de gr. remunera^ad Hei por 
bem nomear — A margem: Arch, de C. de S. Vic.te L. de Reg. q. prin- 
eipiou cm 1684 f 125 — 

O Sr. D. Joad 5.° de saudosa memoria eonservava a l.<;a da louvavel 
conducta daquelle honrado Paulista, como mostra o Alvard de 20 de 
9bro de 1704, p.a o effcito de armarem Cavalheiro da Ordem de Sp.to 
ao d.0 M.el da Fon.ca Bueno com a clauzulla seguintc. (Note-se que em 
1704, o rei de Portugal era Pedro II que sd morreu em 1706). 

— Por ser netto de meu m.to honrado e leal Vassallo Amador Bueno 
— A margem: Arch, da O.S.P.L.0 de Reg. de 108 fl 15. "Rev. Inst. 
Hist. S. Paulo", XL, 58-60. 

Desse apdgrafo conclue se os seguintes itens: 
a) A aclamaqao de Amador Bueno foi um fato indiscutivel. 
b) Frci Caspar escreveu sdbre isso, aldm de seu livro conhecido. 
c) O escrito de Frei Caspar foi sujeito a rigorosa censura portu- 

guesa quo o modificou cm muitas partes moltaudo-o ainda mais de acordo 
com o espirito luso. 

d) Essa censura existente denuncia um verdadeiro despotismo no 
sentido de impedir que no Brasil tivesse evolu^ao crescente o espirito da 
terra e os escritores, inclusive Frei Caspar e portanto Pedro Taques, que 
quiscssem ter seus escritos publicados, deveriam se araoldar ao lusita- 
nismo que era o espirito dnico permitido pela censura. Assim o relate de 
Frci Caspar, ao ser escrito teria sido moldado no sentido de poder 
passar pelo filtro luso da censura. Se, por ventura nao tivesse sido, nao 
passaria por essa sele?ao. 

e) Frei Caspar se conformou com as mutila^oes, cortes, modifica- 
<;oes e aumentos introduzidos pela censura portuguesa no relato da acla- 
ma?ao de Amador Bueno, em que toda a ideia de Patria nova era eli- 
minada e modificado qualquer periodo mais denunciador disso, tolerando 
Frci Caspar qualquer modifica^ao. 
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CAPlTULO III 

CRITICA 

Pedro Taques e Frei Gaspar, em suas eronieas, ao desere- 
verem a aclamaeao de Amador Bueno, o fazem, atribuindo ao 
movimento dois earacteristicos, urn dos quais antipatico e o 
outro leviano, os quais desvirtuam os nobres fins objetivados 
pelo movimento, o qual ficaria desfigurado, de tal modo, pelos 
dois earacteristicos, a ele emprestados por Pedro Taques e pelo 
beneditino que, o glorioso movimento aparece, ante os nossos 
olhos embriagados de espanto, como sendo uma aventura in- 
eompreensivel e isolada, despida de bom senso, sem o menor 
nexo causal, sem verosimilhanea, sem logica, e sem a menor 
projeQao de consequeneias. Assim, segundo o linhagista e Frei 
Gaspar, o movimento da aelamagao de Amador Bueno continha 
no seu bojo as seguintes finalidades: 

a) 0 movimento seria fruto de uma rea^ao espanhola, contra a 
orienta§ao politica do Planalto vir a se atrelar ao carro por- 
tugues, obedecendo as ordens do Marques de Montalvao, as 
quais haviam sido trazidas por Arthur de S:i. Seriam os ele- 
mentos hispanicos, que, numerosos no Planalto, quizeram, em 
golpe de forija, fazer com que a regiao nao aeompanhasse as 
demais colonias luso-americanas, que ja se haviam manifestado 
em favor do rebelde bragantino. 

h) O movimento teria sido levado a efeito brusc-a e repentinamente, 
sem previa prepara^-ao, sem piano, sem que a psicologia da 
massa popular houvesse recebido uma doutrinaQao prolongada, 
on sem que ela tivesse dado mostras de evohujao psieologica, etc. 

A versao dos cronistas do seteeentismo planaltino, ja pe- 
cava, por nao levar em conta uma serie de elementos, entre os 
quais a evolugao dinamica da psicologia coletiva da gente mo- 
radora do Planalto, a qual, ainda se mostra em falha absoluta, 
de modo que, ela se apresenta, ante os nossos olhos, como um 
rendilhado de inverosimilhancas. 

Para que se verifique logo a inverdade dessa versao, que 
e a de Taques e de Frei Gaspar, gracas a qual, vem sendo o 
movimento da aelamaQao de Amador Bueno, desvirtuado, nao 
sendo evidenciado o seu grande merito, como pedra inicial da 
naeionalidade, bastaria que, repetissemos as eitacoes dos depoi- 
mentos jesuitieos da grande bandeira raposiana (Taunay, 
"Hist. Geral das Bandeiras Paulistas", II, 124, 161, 162, etc.). 
no Guaira. 

De fato, a uma arguicao do padre Montoya, preeisamente 
o fidalgo espanhol D. Francisco Rendon do Quebedo, o genro 
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do aclamado Amador Bueno (que admiravel coincideneia, a 
qual pode signifiear muita cousa!), respondeu: "affirmaram 
estar cm companha por mandado del Bey que teniam em el 
Brasil". Ora isso significava que, os planaltinos estavam era 
rebeliao e se consideravam desligados da Metropole, que era 
ESPANHOLA, em 1628. 

0 proprio Montoya verifieou isso, pois ele teria replicado, 
segundo ensina o Prof. Taunay. "Hist. Geral das Bandeiras 
Paulistas", II, 162: "Surprezo Ihes retrucara Montoya, arguin- 
do os de traidores". SOLO NUESTRO BEY DON PHELIPE 
ERA EL BEY DE TOD AS ESTAS YNDIAS Y QUE ELLOS 
ERAN TRAYDOBES". (1) (2) 

A conclusao, que eu tirei, de que 6 atestado pelo egregio 
sacerdote peruano, no seu precioso depoimento no process© con- 
tra D. Luiz de Cespedes y Xeria, nao e baseada em palavras 
isoladas, as quais pudessem ter sido mal interpretadas, mas 
ha uma grande abundancia de fatos e de frases, bem como de 
agoes, revelendo a existencia de um espirito erioulo, o que con- 
firma, in totum, as conclusfles da tese, que sustento. Essa con- 

(1) Taunay comentando {"Hist. Gcral dcts Bandeiras", 11,162) diz: 
"Para elle Montoya, fizera-sc evidentissimo que, os pau- 

listas projectavam tornar-se independentes, acclamando rei 
algum dos bastardos do bastardo prior do Crato..." 

Fsse maravilhoso trodio do s&bio mestre, signifies duas cousas im- 
portant issimas: 

1.°) Para Montoya, segundo o prof. Taunay, os planaltinos, j& 
em 1G28, tinham ideias de separagao em rela^ao a Espanha. 
Para Montoya segundo o prof. Taunay, jd havia crioulismo- 
nacional, no Planalto o qual vinha de se manifestar, entao, 
de uma forma inequivoca. 
Isso 6 exatamente o que eu digo! Custa a crer que, outros 
ja, nao tenham visto, pois tudo isso me parece tao claro! 

2.o) A aclamaqao, que se faria em 1641, estava delineada nas in- 
ten<joes planaltinas. JYi o padre Montoya diz isso, mencionado 
pelo Prof. Taunay. 

(2) E' muito interessante o comentario do Prof. Taunay, a res- 
peito desse trecho de Montoya. Diz o Mestre: 

"Era, com effeito, o caso dos mais graves, essa questao 
de lesa majestade, de lesa patria". 

Que patria? Espanha, Portugal ou Brasil? 
Perdoe-me o Mestre, mas nao posso eoncordar com as suas palavras! 
Eu nao sei porque o Prof. Taunay atribue aos planaltinos uma 

p&tria, que eles nunca haviam visto e pela qual nao poderiam sentir 
senao indiferen^a! 
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firmagao e de maneira tao evidente e tao mtida, como, em 
historia, e difieil de se conseguir obter semelhante! Eis, por 
exemplo, este outro documento, a eonfirmar, do modo impres- 
sionante, o acima citado. Trata-se de um topieo do "Belacion 
de los Agrabios", citado igualmente pelo Prof. Taunay, no 
qual ha testerminhos dos dois Jesuit as, que o escreveram, os 
padres Maneilla e Mazzeta, que assistiram o assalto paulista 
de 1628-29. Eis o topico documental confirmativo de que eu 
mencionei acima: 

"Levantaron sus capitanes y otros officiales de guerra 
con vanderas, COMO SI FUEEAM LEVANT ADOS Y AMO- 
TINADOS CONTRA SU REAL CORONA". 

Ora, Jesuitas autores do documento, os reverendos Mazzeta 
e Maneilla, afirmaram a mesma cousa que o padre Montoya, 
provando que a minha conclusao e certissima. 

Alem desse irretorquivel treeho, dizem essas testemunhas 
eitadas, no seu documento, que me esta servindo de estribo: 

"las vanderas que levavan no tenian las armas del Bey, 
sino otros senales". 

Isso seria perfeitamente condizente com o fato dos apresa- 
sadores planaltinos serem "levantados y amotinados", ou 
"traydores' ' contra "su real Corona", que era precisamente da 
Espanha. Como, pois, esses amotinados, traidores, etc., contra 
a Espanha, iriam, mais tarde, promover, no Planalto, uma 
reagao a favor dessa mesma Espanha, desse mesmo rei, contra 
os quais se haviam tao violentamente manifestado, treze anos 
antes, a ponto de terem merecido serem chamados de rebela- 
dos, etc.? 

E' difieil ser encontrada logica mais esmagadora do que 
essa, que afasta a versao dos dois unicos cronistas planaltinos, 
que nos veicularam a aclamagao de Amador Bueno. Ve-se, 
por ai, como era absurda a lenda de Amador Bueno, veiculada 
pelo frade e pelo linhagista! Nem a mais infantil ingenuidade 
levaria a serio a lenda, que mais parece um fantastieo sonho, 
digno da inferioridade mental planaltina da epoca. 

E' precise resaltar que, o "traydor" da soberania espa- 
nhola, segundo o documento citado acima, era, precisamente 
o fidalgo espanhol Dom Francisco Rendon de Quebedo, o genro 
e aelamador de Amador Bueno. Isso quer dizer que, Rendon 
Ja tinha espirito proprio e estava bem divorciado da espanho- 
lidade. Nao se pode conceber, em sa coneieneia, como e que 
esse mesmo Rendon iria promover, 13 anos mais tarde, uma 
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reagao a favor dessa mesma espanholidade, da qual, ele se 
mostrava tao divorciado! 

Ve-se com meridiana clareza, como era infantil, frdgil, sem 
logica e impossivel, como absurda e sem nexo a versao de Frei 
Gaspar e de Pedro Taques! 

Mas alem dessa argumentaQao abafadora e irrespondivel, 
temos o documento registrador do depoimento do Padre 
Crespo, outro jesuita, que preseneiou o assalto paulista, contra 
o Ouaira, documento esse constante de um memorial enviado 
a Felipe IV, e citado pelo Professor Taunay, na sua tao recor- 
rida quao insubstituivel "Hist, das Bandeiras Paulistas", II, 
124. Diz o padre Crespo, nesse documento, a proposito dos 
apresadores planaltinos: 

"SIN CONOCER A LA DIVINA Y UMANA VUESTBA 
MAGESTAD". 

Ora, se os planaltinos demonstravam tanto desamor a Fe- 
lipe IV e tanta independencia da Espanha, segundo o teste- 
munho unanime de sacerdotes, que presenciaram as manifes- 
tagoes concretas disso, como iriam esses mesmos "traydorcs" 
e esses mesmos "amotinados", tentar urn movimento alucinado 
e aventuroso, em favor desses mesmos espanhois, dos quais 
os planaltinos se mostravam tao inimigos? Ve-se bem como 
esses documentos citados apoiam a tese, que sustento, 

* • • 

Quanto a segunda irrogasao, que, dos relates de Frei Gas- 
par e de Pedro Taques, transparece, ve-se, pelos depoimentos 
acima referidos, que, ela e igualmente inveridica, pois que o 
espirito, que a presidiu estava preparado e vivo de longa data, 
gerado, com uma antecedencia sabida e documentalmente com- 
provada, pelo menos de treze anos. 

Nao sei, ou pelo menos, nao ha documentaQao assertiva de 
que, em Portugal, o movimento restaurador tivesse tido, nas 
massas, uma preparagao tao anteeipada e que, o estado da alma 
popular estivesse tao ajustado para uma deflagragao! 

0 Planalto estava, segundo a amplissima documentagao 
jesuitica, perfeitamente preparado para o movimento, que de- 
veria faltamente sobrevir. 

Onde manifesta improvizagao, precipitagao raesmo, a qual 
langou por terra a causa planaltina, foi a execugao do movi- 
mento, a concretiza^ao das ideias longamente firmadas pelos 
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expoentes planaltinos. Essa execueao do movimento foi desas- 
trada, pois fez reeair a eseolha do seu chefe na pessoa errada 
de Amador Bueno, que pela sua timidez, nao era quem deverla 
fazer viugar o movimento, que assim, confiado a maos impro- 
prias, teve um destino lamentavel. 

Pareee que, a atmosfera pslquica estava perfeitamente pre- 
parada em toda a populagao planaltina, mas os acontecimentos 
surpreenderam moradores do Planalto, que nao tiveram a visao 
de que a ocasiao, para ser defiagrado o movimento se aproxi- 
mava, e, nao obstante tudo concordar para que a Restauragao 
lusa fosse tentada, nessa ocasiao, os planaltinos fizeram partir 
para o sertao disfanie do Urnguai, o totalidade da populacao 
maseuliua regional, de modo que, ao ter o Planalto de por em 
pratica o movimento, longamente acalentado, teria sido surpre- 
endido, em flagrante delito de esvaziamento de gente mascula, 
assim fraeassando o que vinba povoando de sonhos a imagi- 
nacao do morador da regiao, a longo tempo e o quo tinha satu- 
rado a mentalidade do povo, sempre altivo, arrogante e aman- 
tissimo da liberdade. 

De fato, o depoimento de Montoya e clarissimo e nitidis- 
simo, em afirmar perentoriamente que, o fidalgo espanhol, o 
genro de Amador Bueno e o expoente maximo da sua aclama- 
eao, D. Francisco Rendon de Quebedo, dissera-lhes que; "Tc- 
NIAN BEY EN EL BRASIL", em cujo mandado estavam. 
Nao em ana disso, o espirito de que a aclamacao de um rei pro- 
prio estava no horizonte planaltino, aguardando, apenas a 
oportunidade, que poderia se apresentar a qualquer momento? 
Nao csta ai o embriao daquilo que foi o movimento de aclama- 
cao do primeiro rei amerieano? Nao se espelha nessas palavras 
de Montoya, um estado de alma popular, que, apenas esperava 
uxna ocasiao propicia para se eoncretizar? Note-se que, o padre 
peruano, proeedeu com inteira isengao de espirito, a este res- 
peito, depondo sobre um assunto do qual ele nao era interes- 
sado (3). 

Parece que, a surpreza dos acontecimentos eolheu despre- 
venidos os planaltinos, que, no momento estavam com a sua 
gente masculina e a melhor parte dela, no sertao do extrerao 
sul, junto as ribanceiras do rio Urnguai. Essa surpreza evi- 
dente, teria feito com que os moradores do Planalto se preei- 
pitassem e fizessem o movimento de indepeudencia anteceder 

(8) O proprio Montoya, ensina a Prof. Taunay, loc. cit. II, 152, 
estava na evidentissima crenga de que os "paulistas projectavam iornar- 
se independenlcs". A eonclusao 16gica se impoe! 



30 Alfredo Ellis Junior 

a volta dos homens apresadores, entao, retidos em M'Borore. 
Nao tiveram paciencia, os planaltinos, em esperar a volta dos 
expedicionarios de Jeronimo Pedroso e de Manuel Pires! 

Essa bandeira, acima referida, foi derrotada pelos jesuitas 
(Prof. Taunay, "Historia Geral das Bandeiras Paulistas", II; 
Padre Carlos Teschauer, "Hist, do Rio Grande do Sul" Padre 
Luiz Gonzaga Jager, "Invasoes bandeirantes no Bio Grande do 
Sul"; Ellis, "0 Bandeirismo Paulista e o Becuo do Meri- 
diano"). 

De fato, a gente paulista foi estrondosamente batida, todos 
unanimente o afirmam, baseados em ampla documentagao je- 
suitica, confirmada pelos indicios apoucados da documentaQao 
paulista, mas a maior derrota dos planaltinos, apresadores, 
nao consistiu, evidentemente na simples perda militar de um 
combate encarnigado, ferido a cerca de 2.000 quilometros do 
Planalto, mas sim na falta, que os eomponentes da bandeira 
fizeram, por ocasiao da deflagra<jao do movimento da indepen- 
dencia. 

Seriam, cerca de 400 homens brancos, com 2.500 a 3.000 
tupis, os apresadores, que, nessa ocasiao estavam muito longe 
do povoado paulistanico, ensina-nos o Professor Taunay, na 
sua tao citada "Hist. Geral das Bandeiras Paulista", II. Mas 
os depoimentos jesuiticos, talvez exagerando, aumentam esses 
numeros. Assim, o padre Teschauer, na sua "Hist, do Bio 
Grande do Sul", eleva esse total, para 600 paulistas e 4.000 
tupis. Ora, o que esse sensivel desfalque representaria para 
o Planalto, que entao, nao contaria com populagao total muito 
superior a isso, pode-se observar bem, tendo-se em consideragao 
um trecho de Montoya em um memorial, feito em 1643, no qual 
ele diz: 

"Que la villa de San Pablo y otra circunveeinas eehen 
quatro o cinco companias de quatrocientea y quinientos hombres 
mosqueteros con quatro mil y m&a indios flecheros... " 

Confirma a tese acima o pequenlssimo mimero de assina- 
turas, que, em 3 de abril de 1641, subscreveram a ata da acla- 
ma<jao de D. Joao IV, ("Begisto", v. VII, suplemento, 251). 

Esses documentos, mostrando como tinha ficado reduzida 
a populagao maseulina do Planalto, durante o period© de tempo 
em que a bandeira de M'Borore esteve no sertao, evidenciam 
como teria sido impossivel o movimento independentista vingar 
contra os reinois lusitanos, protegidos pela lusitanofila gover- 
namja de Salvador Correia de Sa. 

De acordo com a lenda de Frei Gaspar, adulterando o fato 
da aclamaQao de Amador Bueno, transfigurando-a e defor- 
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mando-a, a ponto de toma-la irreconhecivel monstrengo, Ama- 
dor Bueno passou a historia, como sendo um expoente de um 
sentimento, que teria imbuido a populagao toda. Esse senti- 
mento eomum a todos os planaltinos teria sido a lealdade, para 
com Portugal. Para os superficiais, esses que aceitam as expli- 
eagoes sumariamente, sem as examinar, para os que, por pre- 
guiga de pensar, abdicam do proprio raeieinio em favor do 
"magister dixit", o easo de Amador Bueno, ao ser aclamado 
rei, e na verdade, de ser adotada a lenda dos eronistas sete- 
eentistas. Na verdade, e muito mais comodo e simples nao ter 
o trabalbo de raciocinar! Mas, convenhamos, para os que pre- 
ferem usar o proprio cerebro, para resoiver, segundo a logiea 
e a verosimilhanea, os problemas sociais, que a historia brasi- 
leira antepoe, a lenda da lealdade popular, extremada na 
pessoa de Amador Bueno, tal qual nos transmitem Frei Gaspar 
e o linhagista, nao convence nao satisfaz e e necessario ser feita 
a luz de um raciocinio, sobre esse sentimento. 

Duas perguntas surgem imperiosas sobre essa pretensa 
lealdade. 

Por que o povo planaltino havia de manifestar lealdade 
a Portugal? 

Por que essa lealdade haveria de ser extremada por Ama- 
dor Bueno ? 

Lealdade ou sentimento de dedieagao, so se alimenta para 
com pessoas, que se destaquem, por virtudes inherentes aos 
sens perfis psicologicos, fisieos, mentais, sentimentais, morais, 
etc. Nao seria possivel, lealdade para com pessoas, que 
nao fossem providas de qualquer trago de superioridade. Da 
mesma maneira, o povo planaltino so deveria tributar lealdade 
a Portugal, ou aos Bragangas, se, porventura, houvessem liga- 
goes de ordem sentimental, psicologica, sociologica, moral, lin- 
guistica, mereantil ou eeonomiea com a Metropole lusa. Ora, 
nos ja demonstramos abundantemente que, o Planalto se achava 
isolado do mundo, sob todos esses aspetos. Portugal estaria 
quasi que, esqueeido, esmagado na memoria dos planaltinos, 
pelo dominio espanhol. Portugal deveria manter, no animo 
dos moradores seiscentistas da regiao vicentiua de Serra-aeima, 
muito pouco prestigio. 

Em abono dessa conclusao, sao de se evoearem as palavras 
do Prof. Taunay, impulsionadas por uma aguda observagao: 

"..., do alto de suas montanhas RIAM-SE OS PAU- 
LISTAS DOS UKASES" DO BRAGANgA, reeemposto no 
throno e PARA ELLES LETTRA MORTA". 

("Eist. seiscent. da Villa de S. Paulo", 1, 166) 
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^'ra, como so aJmitir lealdade dos planaltiuos p^ara com 
D. Joao IV, so este, em suas determinagoes, era ridiculo, aos 
olhos desses mesmos planaltiuos, segundo a felicissima obser- 
vagao do erudito Prof. Taunay? 

Ve-se pois, com clareza, que, qualquer sentimento de leal- 
dade tributado a Portugal, como a D. Joao IV, era absurdo! 

A confirmar, de modo evideute, esse ridiculo, em que era 
tido pelos planaltiuos a figura de D. Joao IV, ha uotar o 
seguinte fato, que e, por si, bem eloqueute, na sua significa<jao: 

A 3 de Outubro de 1643, o rei D. Joao IV ordeua, por 
alvara, baixado nesse dia, a reiutogra^ao dos jesuitas no Pla- 
nalto. Essc deereto real nao foi obedeeido pelos moradores da 
regiao. Quatro auos mais tarde, a 7 de outubro de 1647, o 
rei D. Joao IV volta a ceua e decreta novameute medidas ten- 
deiiti s a reintcgra^ao dos jesuitas, promovendo a anistia aos 
planaltiuos, desde que, os revercndos fossem, de novo adraiti- 
dos nos Planalto. Nova desobediencia e isso nao pode ser taxa- 
do de muita fidelidade ao Bragauga senao com muito desprezo 
pela inteligeucia alheia! 

Xaturalmcute, tendo em vista esses fatos. pelos quais e 
facilimo se descobrir a pouea devoeao, iuspirada nos planalti- 
uos pela personalidade vasia de D. Joao IV e mesmo, enove- 
lada com esse sentimento de pouco acatamento, uma certa dose 
de ridicula couta, em que era tido o soberano de Braganga, e 
que Washington Luis, na sua explendida "Capitania de Sao 
Pnvlu", diz que, so no seeulo XVI11, reconheceu, o Planalto, 
a soberania portuguesa. 

Por certo, em virtude de proeedimentos como esse, e <iue 
o Prof. Taunay, na sua tantas vezes recorrida "Uistoria seis- 
centista da Villa de S. Paulo", I, 175, diz: 

"E' jirociso notar, comtudo, que, em S. Paulo, desde 
muito, rra o pndcr municipal ahsolutamcnte soberano". 

Alias o povo planaltino, arrogante, altivo, intratavel, par- 
ticularista, atrevido, e belicoso, como nos contam os depoimen- 
tos jesuiticos, como consciente da sua forca, que Ihes empres- 
tava o isolamento geografico, em que vivia, o da impotencia 
do reino, para o atingir, sempre se mostrou de uma intratabi- 
lidade, de uma rebeldia, de uma irritabilidade e de uma insu- 
bordinagao, que nao demonstram muita fidelidade ao reino. 

Atestam-nos isso, nao so as observacoes inteligentes e agu- 
das, acima citadas, ma.s toda a vida seiscentista do agrcgado 
humano planaltino, constante dos relatos e percucientes comeu- 
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tarios do Prof. Taunay, na sua "Hist, seiscentista da Villa de 
S. Paulo". 

0 modo pouco sereno e impetuoso, como os planaltinos 
conduziram o seu procedimento, nos diferentes casos, em que 
tiveram oportunidade de se manifestar, fazendo ressaltar a 
sua alta e destacada individualidade, revelou sempre uma con- 
ciencia ardorosa e independente e um espirito altaneiro e, in- 
submisso, que nao se curvam ante a medidas legais, ainda 
que, provenientes da governanea. 

Em 1660, Salvador Correia de Sa e Benevidos, o jesuito- 
filo e lusitanofilo almirante-lusitano, restaurador de Angola, 
para o que abandonou os brasileiros, na sua guerra encarnigada 
de restauracao, contra os flamengos, teve ocasiao de experimen- 
tar o quanto era ativa e destacada a alma partieularizada do 
planaltino. Ante a ameaga desse governante, de vir a S. Paulo, 
os moradores mandaram dizer a ele, que se tivesse ordens 
regias que as mandasse de Santos, pois excusava a ele vir a 
S. Paulo. 

Mais tarde, Arthur de Sa e Menezes deveria, tambem, sen- 
tir a faceta cortante da alma audaciosa e vincada da gente de 
S. Paulo, ao receber as palavras admiraveis de Pedro Ortiz 
de Camargo, dizendo que, os paulistas sabiam muito bem se 
governar e que por isso, ele nao viesse a S. Paulo. Alias esse 
sentimento de arrogancia ousada, nada mais era do que a 
reedigao, das palavras do rfistico filho de Joao Ramalho, que, 
ao ser ameagado com a inquisigao, respondeu que acabaria a 
mesma a flechadas. 

A heranga secular, transmitida pelas geragoes, se ampliou 
enormemente, pelo modo da vida livre e em constantes corre- 
rias, bem como pelo isolado esquecimento em que se manteve 
o Planalto, ate o fim de seiscentismo. Teria sido por isso, que, 
os planaltinos se mostraram tao senhores dessa psicologia, tao 
especial e propria, como vem sendo assinalada, como o fizemos 
acima. Teria sido por isso, que os viajantes, impressionados 
com a destacada mentalidade dos planaltinos, a mostraram 
como relevo, na comunidade lusitana, o que salientava de um 
modo todo especial. Assim escreveram todos, desde Ulrieo 
Schmidel, ate Frogger, no seu "Relation d'un voyage fait em 
1695, 1696, et 1697 aux cotes d'Afrique, Detroit de Magellan, 
Brezi,l Cayenne, Isles Antilles, par une Escadre des Vaisseaux 
du Roy, commande par Monsier de Oennes!" 

Ora, esse trago em que se perfilava a psicologia planaltina, 
evidenciado de modo unanime por todos os observadores, coevos 
ou nao, ressaltado por todos os transes tumultosos da evolugao 
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seiscentista da sua vida, nao condizia com a fidelidade a Por- 
tugal, o que e facflima a conclusao de que, o grupo humano 
planaltino teria muito pouco apego a Portugal. 

Vimos que, teria sido a literatura panegirista e ditirambi- 
ca, que fez com que Portugal, ocupado pela Espanha, durante 
sessenta anos, portanto em mais de uma geragao, (o que quer 
dizer que os que restauraram a soberania lusa, ja haviam 
nascido em pleno regime de dominio espanbol), resistisse vito- 
riosamente a assimiliagao espanhola. Entretanto, os planalti- 
nos, como vimos, nao participaram dessa literatura salvadora. 
0 isolamento intelectual, em que se encontravam, nao permitia 
a eles server o espirito de lusitanidade, nessa esplendida re- 
serva conservadora da nacionalidade lusa que era o patrimonio 
literario portugues, rebrilhantemente desenvolvido no quinhen- 
tismo, unanimente declamando as glorias da estirpe enaltecidas 
nos liricos canticos de Camoes ou nas decadas entusiasticas 
de Joao de Barros. 

A indigencia mental dos habitantes da capitania vicentina, 
a qual pode ser comprovada, pelas paginas carunchadas dos 
documentos, teria os isolado henneticamente do fulgor espiri- 
tual lusitano, impedindo, portanto, que eles aquecessem o seu 
ja empalidecido e frigido lusitanismo em contato, com o calor 
desprendido dessas paginas e dessas estrofes, que eram clari- 
nadas vigorosas de patriotismo. 

Nossa situagao, sendo conservados, fora do alento, que deu 
persistencia e vida a alma lusitana, que a Espanha amea§ava, 
nao seria de esperar que a gente isolada da capitania vicentina 
fosse conservar muito apego a Portugal! Constatando isso, e, 
tambem, de ser posta em linha de conta a especial circunstancia 
de que, os planaltinos apresadores tinham o maximo interesse, 
em que a Restauragao lusa nao se operasse, pois com ela, as 
fronteiras dos dominios americanos dos dois reinos ib6ricos se 
restaurariam tambem, e isso viria dificultar a continua§ao do 
apresamento, que tao luerativo se mostrava, ainda, antes de 
haver a primeira metade do seculo atingido ao fim. 

A lusificagao do Planalto so se deu no seculo XVIII, isto 
e, na epoca do ouro, quando as enormes massas de reinois inva- 
diram as minas, avassalando tudo, na avalanche da sua pas- 
sagem. S. Paulo foi, nessa ocasiao, o entreposto das minas 
goianas, das mato-grossenses, bem como das situadas no sul de 
Minas Gerais, as quais fieavam pouco ditantes do Planalto, via 
Atibaia e via morro do Gravi, em Itapira. 

So, entao, com a imensa sedimentaQao da espessisima ca- 
mada de reinois, sobreposta a dos preexistentes paulistas, pro- 
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cedentes das velhas estirpes planaltinas dos seculos XVI e 
XVII, formando-se a populagao reinolizada do Planalto, a qual 
foi elevada a cerca de 116.000 almas, segundo Machado de 
Oliveira; o elemento portugues predominou, na indomita, 
arrogante, e particularista regiao planaltina. 

No comego do seculo XVIII, ainda, os planaltinos da velha 
eepa quizeram se opor a onda, que tudo submergia. Dai a 
guerra dos emboabas, que nao foi outra cousa, senao o resul- 
tado do encontro antagonico de duas correntes contrarias! 
Desse encontro, nao poderia ter havido outro resultado, senao o 
esmagamento da corrente crioula on nativa, pois, a outra, era 
imensamente maior em numero, alem de ser protegida pela 
governanga, em maos reinois. So, com o avangar do seculo, e 
que, se foram desaparecendo os reinois, que foram morrendo, 
nao sendo renovados, pois as minas, se empobrecendo, nao mais 
atraiam a onda reinol, que quase se paralizou, no fim do sete- 
centismo. Os filhos e netos dos reinois, vindos do inicio do 
seculo, ja eram elementos da camada crioula e dai, ter havido, 
so nesse fim de setecentismo, em 1789 e em 1798, rebeldias, 
contra o governo da Metropole. Eis, a eonjuragao de Tira- 
dentes! Eis, a gente, que, paralizada, durante quinze anos, 
pela vinda da Corte, em 1808, fez o movimento incoercivel, que 
culminou no 7 de Setembro de 1822! 

Com a dominagao do elemento reinol, no Planalto, no se- 
culo XVIII, tudo passou a respirar intenso lusitanismo. 0 
ambiente planaltino, antes no seiseentismo, tao acrioulado, foi 
profundamente modificado. 0 poder aquisitivo do planaltino, 
majorado, gragas ao ouro das diversas minas de euja regioes, 
S. Paulo era o entreposto mercantil ou uma especie de capital 
economiea, fez com que, o paulista fosse subtraido do isola- 
mento mental e sentimental, em que vinha vivendo secular- 
mente. 0 isolamento psiquico, moral e sentimental, bem como 
o economico e por consequencias o administrativo, encontrou o 
seu termo e o geografico pode ser diminuido sensivelmente, 
pela melhoria das comunicagoes entre o Planalto e o Literal. 
Sim, porque, aumentado o seu poder aquisitivo o planaltino 
pode sorver a cultura portuguesa, nas arcadas das universida- 
des reinois, ou em mais assiduo contacto com as letras, as tra- 
digoes, as artes, as cenas, as noticias e os homens de Portu- 
gal, etc. 

Alein disso, que fazia com que, o Planalto fosse galvani- 
zado, em um banho de lusitanoplastia, o qual o obrigava a 
tomar um vivo colorido reinol, o governo portugues, antes tao 
esquecido da regiao, fe-la se incorporar violentamente nos 
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quadros de um aceso lusitanismo. Para isso, empregou as 
armas da virulencia, da compressao e do terror, sobre a infeliz 
parte, antes abandonada de suas colonias. Seguindo essa poli- 
tica os reinois mandaram a governar o Planalto, verdadeiros 
tipos de caes de fila e de satrapas violentos e carniceiros, como 
Hodrigo Cesar, Caldeira Piraentel, Assumar, Cunha Menezes 
outros mais, que, com sequito de reinois do tipo do' guloso de 
Sebastiao Fernandes do Rego, do maquiavelieo Godinho Manso 
e outros, ealcaram a alma crioula e a submeteram a um infernal 
jugo portugues, que deu ao Planalto um ambiente profunda- 
mente luso. So entao, a regiao paulista, deixou de usar o 
idioma guarani, para falar o portugues. Foi essa a metamor- 
fose, que fez, com que, o Planalto mudasse subitamente de colo- 
rido, de uma acriolizaQao, que se processava com rapidez, para 
uma lusitanizagao evidente, com uma paraliza^ao daquele pro- 
cesso, o qual so continuou, quando os deseendentes dos reinois, 
imigrados no comedo do setecentismo, se acrioularam assimi- 

Amador Bueno era eleraento que reunia tres etnias, fisica, 
psicologica e sentimentalmente destacadas, as quais passare- 
mos rapidamente em revista: 

a) a espanhola por seu pai, o sevilhano Bartholomeu Bueno, a qual 
iremos analitjar no nosso capitulo 6, desta parte. 

h) a portugu^sa, pelo seu costado materno, que sera objeto de 
nosso estudo no capitulo 5, seguinte. 

c) a nacional, ainda pela sua estirpe materna, com a qual estava 
entremeiada, como se dava alids com o povoamento da colonia 
vicentino-plaualtina. 

Como as primeiras etnias serao vistoriadas em capitulos 
independentes deste trabalho biografico, iremos estudar agora 
o povoamento da regiao vicentino-planaltina porque com isso 
revistamos a terceira etnia da qual era amesti§ado Amador 
Bueno, como aeontecia de resto, com quase todas as individua- 
lidades paulistas da sua epoca, alem de se ver como o elemento 

CAPITULO IV 

AS ORIGENS 
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europeu, aos poueos, foi evoluindo na sua psieologia e na sua 
sentimentalidade, de um modo mais rapido ainda do que no 
seu fisico. 

* * * 

0 povoamento da capitania vieentina se realizou, em gran- 
de parte, em ondas sucessivas de gente, vinda em armadas 
ofieiais, que, destinadas pelos governos a realizar missoes espe- 
ciais, traziam, para S. Vicente, porto muito pouco frequentado, 
porque nao havia o que comerciar com ele, camadas de gente 
povoadora, as quais vinham as dezenas e mesmos as centenas, 
se estabelecendo por sobre as massas preexistentes. Foram 
assim, se formando de elementos de diferentes estagios e niveis 
na evoluQao das respectivas mentalidades, sentimentalidades, 
etc., as populagoes fixadas na colonia planaltina. 

Sim, porque esses atributos psicologieos e sentimentais nao 
podem ser mugulmanamente estaticos. A psieologia de um 
agregado humano qualquer, se modifica constantemente, como 
se fosse um bloco de cera mole, constantemente submetido a 
moldes rijos diferentes, que Ihe obrigam a se alterar nos perfis 
que apresentam (1). 

Os primeiros povoadores, que para aqui vieram, natural- 
mente traziam um espirito reinol bem pronunciado e nele se 
refletiria toda a mentalidade lusitana, entao elevada ao auge, 
pela culminancia, em que estava a patria de Camoes, de Albu- 
querque, de Duarte Pacheco, de Gil Vicente, etc. A sentimen- 
talidade desses pioneiros, naturalmente, se enterneeia com os 
motives reinois, que a prosperidade da India exaeerbava. Seria 
natural que, eles tivessem os seus pensamentos orientados pelos 
motives reinois, cuja gloria resplandeeente infundia justa 
ufania no nome portugues, entao ungido de maior prestigio 
em todas as terras eivilizadas. Na retina lacrimosa e saudosa 
dessa gente reinol, se refletiria toda a paisagem, que ela bavia 

(1) Nao estamos vendo, porventura, como se modifica, ou antes 
como se vem modificando o estado psicologieo e sentimental da populagao 
paulista atual? 

Nas primeiras decadas deste seeulo, os elementos italiano da cor- 
rente imigratoria vigente eram de se fazer notar, com o linguajar Mbrido 
de portugues e de italiano, com o japones, o sirio, o espanhol, o servo, 
ou o hungaro se observa o mesmo fenomeno. 

Evolutivamente os quadros dos primordios deste seeulo se foram 
modificando na fisionomia hoje apresentada pela populaqao paulista, que 
ja nao eonsta de elementos estrangeiros, pois que esses foram levados 
pela idade e sens filhos ou netos, ja tern complexos mentals e sentimentais 
Sifprpnt.ps_ nnis mio sS.o ia. indivfduos assimila.dos. 
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deixado no velho reino dos Aviz. Nelas se reviveriam, treme- 
luzindo, as doces ribanceiras do Mondego, como as acolimadas 
margens do Douro, as areadas solenes de Coimbra, o sofrego 
tumulto da rua Nova dos Mercadores, as alcantiladas pene- 
dias das Asturias, da Galizia, ou das Beiras, os areos manueli- 
nos dos Jeronimos, como as flechas espigadas da Batalha, as 
paragens ensolaradas do Alemtejo, ou as charnecas torridas 
do Algarves, ou, ainda as rocas douradas da Estremadura. 

A medida, porem, que os tempos iam correndo, fazendo 
aumentar o acervo de novas impressoes, proporcionadas pelo 
novo meio vicentino, aquelas imagens, nitidas a principio, se 
iam esfumagando, nas recordagoes estratifieadas dos povoado- 
res, que envelhecendo iam substituindo a saudade suave da- 
quelas memorias por novos estratos, que se foram paulatina- 
mente depositando na alma desses, que se haviam tornando 
colonizadores, formando nelas, novas mentalidades psicologieas, 
morais e sentimentais. As dificuldades da navegagao dessas 
epocas distantes, a falta de ligagao economiea, a modestia 
extrema de recursos desses povadores, tinham imperiosamente 
determinado que eles nunca mais veriam o Reino. 

Assim, quando uma onda de povoadores, trazidos por algu- 
ma frota reinol, divisava ao longe no horizonte vincentino, a 
azulada montanha, que em recortes sinuosos perturbava a pla- 
cidez erma do lagamar vicentino, via na linha perfilada do 
seus cumes as mesmas frases soturnas, que o imortal Alighieri, 
escrevera nos portais do Inferno: 

"Lasciatl ogni speranza, o voi che entrate. 

Paranapiacaba, a imensa e escura cordilheira, fatalizava- 
Ihes um destino, de nunca mais volver ao Reino. Era assim 
nao mais espelhavam a doce imagem da classica Torre de Belem 
que ficara na boca hiante do Tejo, a se desenhar nos olhares 
emperlados da saudades dos que se ex-patriavam definitiva- 
mente! 

Eis que, os velhos povoadores lusos nao podiam reter, para 
transmitir para a sua posterioridade o pensar e o sentir que 
haviam, no inicio, chamado a saudade, entronizada nos seus 
coragoes! Assim, aos poucos, os descendentes dos velhos povoa- 
dores reinois foram creando novas mentalidades, fruto de novos 
interesses, que se abriam em novas perspectivas, novos meios 
de vida, resultantes de outros capitulos do evoluir, enristado 
de acidentes e arrecifado de prelios, travados contra toda sorte 
de obstaculos, proporcionados por uma natura gigante e por 
mil inimigos proprios do Novo Mundo. 
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Depois, no Planalto se iriam repetir em grau mais elevado 
ainda, o que ja era patente nas plagas litoraneas de S. Vi- 
cente. Ai o isolamento ainda era maior! Nao havia, no Pla- 
nalto piratiningano, o menor contato com o reino, que entrava 
em acelerada decadencia. 

Era o isolamento eeonomico! 
A regiao nao produzia nada, que obrigasse a uma manu- 

tengao de ligagao exportadora para o Reino, como no Nordeste, 
em relagao ao agucar. Com isso, as ideais, os sentimentos, os 
pensamentos, etc., nao atravessavam o oceano, deixando os lusos, 
aqui radicados, entregues aos sens proprios exercieios cerebrais 
e sentimentais, os quais como vimos, nao podiam deixar de ser 
os que os ambientes externos proporcionavam. A regiao, por 
sua vez, pobre e fraeamente povoada, nao exigia comercio im- 
portador de generos reinois, os quais deixaram de ser impres- 
cindiveis. A capitania vicentina pauperrima e com pouca 
populagao, em fraco estado de civilizacao, nao consumia muito. 
Alias, a importagao de qualquer grupo humano e sempre con- 
sequeneia da sua exportagao. Como a capitania quasi nada 
exportava, a nao ser eseravos amerindios, tambem quasi nada 
importava. Dai, a nenhuma navegagao regular para os portos 
de S. Vicente e de Santos! Dai, as ideias, os sentimentos, os 
delineamentos morais lusitanos que nao se reavivavam! Dai, 
a nenhuma influeneia da mentalidade, da sentimentalidade, ou 
da formagao moral de Portugal, na gente que, no Planalto, 
bavia sido esquecido, em fenomeno de palpavel amnesia. 

A extrema pobreza da gente planaltina acarretou, ainda 
uma outra especie de isolamento, em que fieou a regiao do 
Mundo portugues. B o que eu denomino isolamento cultural. 

0 Nordeste, enriquecido pelo a§uear, poude alimentar as 
suas camadas de moradores, que se foram sucedendo atraves 
de muitos seculos, na velha cultura lusa, pois era uma regiao 
na qual sobravam os recursos para mandar anualmente a estu- 
dar nos colegios reinois, os chefes futures das linhagens nordes- 
tinas, que se perpetuavam em lusitanismo continuo, em patriar- 
calismo reconheeido na economia agucareira, e na aristocracia 
rural, que ai se foi formando e solidificando. Ai, os motives 
reinois foram, sempre, renovando a influeneia lusa, no cerebro 
e nos eoragoes nordestinos, cavando neles, bem fundo, sulcos 
de lusitanidade, os quais nao podiam se apagar com os sucessos 
do evoluir historico, que colocavam, nao poucas vezes, em anta- 
gonismo o Reino e o Nordeste colonial. 

Com esses acontecimentos, fatalizadores de um estado de 
psieologia coletiva, se foi estratificando um estado de alma 
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especial, nos moradores estabelecidos no Planalto, que jamais 
haviam ido ao Reino, nao tendo la nada que os prendesse, pois 
estavam em Aquem-mar, todas as suas rela^des. Nem mesmo 
conheciara, de nome, sequer, os figurantes do teatro reinol, ou 
do taboleiro europeu, onde todos os assuntos Ihes eram profun- 
damente indiferentes e desinteressantes. Assim, como nao com- 
preender nos moradores plaualtinos uma super-estrutura pro- 
pria e diferente da que traziam os reinois, vindos em ondas, ou 
gotejados de uma imigragao que se perpetuava, em filete im- 
perceptivel ? fistes, com suas mentalidades, tragadas mais pela 
saudade e pelo sabor agri-doce da recordagao, se acamavam 
em separagao psicologica e sentimental dos preexistentes, que 
haviam sedimentado as suas psieologias de modo diverso. 

Teria sido assim que, os Pires, formando um con junto 
psicologico vicentino-planaltino, nao poderiam ter transmitido 
a Maria Pires, uma heranga mental, moral e sentimental, etc., 
que nao fosse a moldada no eadinho regional, unico a Ihes 
preocupar os sentidos e unico a Ihes fundir as almas. 

Por outro lado, a mestigagem com a india guiana, filha 
do maioral Pequerobi, teria importado, para a estirpe Pires, 
nao so um estado fisico, que se perfilava em maior amongoila- 
mento do facies, com maior enegrecimento e alizamento capilar, 
etc., mas ainda em notavel influencia moral e mental. Alias, 
isso acontecia a quase todas as estirpes planaltinas mestigadas 
com amerindios. Ate o idioma guarani, era o corrente no Pla- 
nalto ! Por isso, se podera fazer uma ideia do quao importante 
teria sido a influencia indigena, na constituigao do nosso grupo 
planaltino. 

No Planalto, durante os dois primeiros seculos, a influen- 
cia lusa foi diminutissima e, apenas, perceptivel (Sergio Buar- 
que de Holanda, "Raizes do Brasil", 76). Ela so exerceu um 
papel dominante no decorrer do seculo XVIII, quando o ouro 
atraiu para Aquem-mar, as atengoes dos reinois e principal- 
mente a imigragao lusa, que se fazia, entao, como se fora ver- 
dadeira avalanche. 

Com o exposto, se podera compreender facilmente que, 
via materna, nao era de ter Amador Bueno, reeebido muita 
influencia reinol; pelo contrario, a estirpe lusa, que Ihe era 
ascendente, ja se achava absolutamente assimilada. Alias, a 
etnia portuguesa e das que se fazem assimilar mais depressa, 
perdendo logo as suas caracteristicas em favor de outras que 
se superpoem, as quais derivam das novas erosoes que nos lusos 
cavam as agSes dos ambientes, nos quais eles estao mergulhados. 



Amador Bueno e seu tempo 41 

Amador Bueno, no concernente a sua constituieao mental, 
moral, sentimental, fisiea, etc., nao deveria ter fugido do que 
teria aeonteeido aos mais moradores do Planalto, nessa epoca. 
Ele earregava com a sedimentacao e a formagao de tres gera- 
goes de individuos, que nunca se tinham apartado da capitania 
vieentina, do seu ambiente fisico, do seu meio social, do seu 
conjunto economieo de interesses, etc.. Essa sedimentagao de 
tres geragoes, isto e, de um seculo de estadia no novo meio, ja 
tinha tido tempo de se cristalizar, com o cordao umbelical, com- 
pletamente cortado de Portugal, ao qual nao havia mais lagos 
que prendessem, a nao ser o politico. 

Alias, e bem essa marcha evolutiva que boje se pode obser- 
var, ao se dar uma colonizagao qualquer. Na primeira geragao 
o imigrante exotico, ainda traz certa saudade da patria, a qual 
se desvanece, logo a segunda geragao. A terceira se sucede, 
trazendo os tragos de exotismo, apagados. 

Se isso se pode observar boje, com maioria de motives era 
acontecer nos primeiros seculos, quando o estado de isolamento 
seria muito maior, com a falta de uma base economiea, o que 
teria determinado eontatos obrigatorios com o mundo exterior, 
com a falta de comunicacoes regulares, com a falta de correio, 
de telegrafo, de imprensa, de radio, de cinema, etc., que trazem 
constante e eontinuamente noticas do mundo exterior, etc.. 
Alem disso, boje ha muito mais cultura e muito mais eivili- 
zagao, do modo que, as evocacoes literarias, noticiosas, pito- 
ricas, etc., da patria de origem, podem ser absorvidas com 
certa facilidade. Outrora, os povoadores lusos, que aqui vieram, 
tinbam um cerebro temperado de tal estado de ignorancia e 
de analfabetismo, que nao seria permitido absorver a cultura 
lusa, transmitida as geragoes pelas penas fulgurantes de Ca- 
moes ou de Joao de Barros, ou ainda pelo verbo flamante de 
Antonio Yieira. 

Alem desse fator, aeima exposto, o qual teria sido de 
imensa valia no processo assimilatorio do povoador reinol, 
ainda bavia um outro que deve ser considerado. 

Hoje, as etnias imigratorias mais prontamente assimila- 
das, sao as que trazem as tradigoes politieas mais pobres e as 
menos causadoras de ufanias. Assim, por exemplo, a corrente 
imigratoria italiana. Ela foi rapidamente assimilada, mesmo 
porque nao trazia muitas recordagoes gloriosas, na sua baga- 
gem psiquica, de modo a causar a ufania, por elas gerada, 
durar mais tempo, a emoldurar de prestigio a origem italica. 
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De fato a Italia, politicamente, recem unificada, sem glo- 
rias militares, sem nomes aureolados no campo da luta, nao 
tinha para oferecer muito prestigio ao sen imigrante. 

Ao contrario do imigrante italiano, o germanico, ou o 
anglo-saxao, ou ainda o niponico, traziam consigo uma tradi<jao 
de passados lambrequinados de glorias de nagoes, que conquis- 
taram o prestigio, que possuiam, em arduas pelejas militares 
ou navais, ou que cimentaram os seus primordios nacionais 
com o sangue do sacrificio e o suor de esfonjo, alinhados em 
mil refregas e em embates sem conta. Gente assim, e muito 
menos assimilavel! 0 seu ponto de fusao e muito mais eleva- 
do! 0 enquistamento de gente assim, e muito mais de se 
receiar! 

Ora, o elemento portugues do fim do quinhentismo apre- 
sentava todos os caracteristicos possiveis de baixa temperature 
fusional. Nao poderia acompanhar a gente lusa uma grande 
ufania pela sua procedencia! Os capitulos da cronica iberica 
dos fins do quinhentismo nao emprestavam muitos laureis a 
Portugal. A' decadencia joanina, o milesimo de 1578, acres- 
centava ao pais a tragedia de Alcacer-kibir, em que as armas 
lusas conheceram o po da derrota esmagadora. Depois, tive- 
mos as cenas vergonhosas do fim enriqueano, em que a velha 
Lusitania agonisou dolorosamente, no sugar moribund© dos 
peitos carnudos de Maria da Motta, a alimentar ridiculamente 
o ultimo Aviz portugues, a quern arterio esclerose prematura 
havia amolecido o cerebro na imbecilidade, que deixava o Reino 
sem sucessao nacional. Depois, ainda a vergonha se tornou 
maior, enxovalhando toda a nagao, com os episodios em que 
foram protagonistas o "quinta coluna" Christovam de Moura, 
a comprar, para o rei estrangeiro, o voto da fidalguia Portu- 
guese, que em Thomar exibiu a sua carcaQa carcomida, no mer- 
cado de conciencias, em que naufragou o pundonor e a verti- 
calidade da estirpe. Desse afundamento moral da velha patria 
dos Aviz so se salvou a figura quixotesca, mas honesta do prior 
de Crato, a quern os reinois chafurdando na miseria de seu 
proeeder inconfessavel, presentearam com uma falsa barra de 
bastardia, para justificar a agao negregada de abandono em 
que ficou o filho do infante D. Luiz. 

Portugal, sem independencia politica, que nao soube de- 
fender, nao poderia infundir orgulho ou ufania aos seus emi- 
grantes i 

Portugal, cadaver material, com a sua soberania perdida 
aos pes dos Felipes espanhois e cadaver moral, com a sua digni- 
dade amortalhada na triste debandada de Alcantara, nao podia 
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oferecer ufania aos da estirpe lusitana, que no fim do quinhen- 
tismo procuravam nas quebradas de Paranapiacaba, um isola- 
mento, no qual ficassem esquecidas as suas mazelas nacionais! 

Depois, no seiscentismo, Portugal nao melhorou! A figura 
de abutre de Miguel de Yaseoncellos, com a sua conduta de 
"quisling", enxovalbava a procedencia reinol dos que vinbam 
se emparelhar com os "erioulos" planaltinos, cuja agao indo- 
mita, ousada, bravia, em luta perene contra toda a sorte de 
inimigos nao podia deixar de ser ressaltada. Ele, o Laval por- 
tugues do seiscentismo nao poderia impingir trunfos a um 
estirpe que quizesse disputar prestigio com os aureolados pla- 
naltinos. 

Quern baveria de se ufanar em ser reinol, ante esses qua- 
dros, em que patenteava o contraste, para com os planaltinos! 
Que lusitano nao baveria anciar em ver a sua descendencia 
se fazer "erioula", eomungando no proeeder dessa gente tao 
altiva! 

Esse fenomeno, por forga, teria tido lugar, nos primor- 
dios do povoamento. 

E preciso se levar em conta o que acima fica apontado, a 
bem da verdade. 

Um outro fator, que muito favorece o processo assimila- 
torio, e o referente ao estado cultural do imigrante, em relagao 
ao de seus descendentes, ja nascidos e edueados no novo meio. 

A inferioridade absoluta do estado cultural dos primeiros 
povoadores, nos e atestada, de uma forma documentada, pelos 
atos oficiais, em que eles figuram. Assim, os documentos, cons- 
tantes das publicagoes municipais e das publicadas pelo Gover- 
no do Estado, nos mostram o estado de ineultura dessa gente, 
que mais facilmente manejava a escopeta, a espada, o arco, ou 
a flexa do que a pena, ou o livro. Esse estado rogava pelo 
analfabetismo, do qual, sem imensa dificuldade escapavam, 
gragas aos garrancbos incompreensiveis, com os quais grafa- 
vam os nomes, quase todos entremeiados de cruzes e de outros 
sinais. 

Ja os filbos, netos, bisnetos e trinetos, dessa gente, assim 
mergulbada na maior das bumildades e das indigencias men- 
tals, for am edueados pelos jesuitas, cbegando em 1549, pelos 
frades bentos, earmelitanos, ou franciscanos, aqui aportados 
em fins do quinhentismo. Com isso, eles puderam revelar um 
maior primor intelectual que os seus maiores. E' isso que, nos 
demonstram os documentos referentes aos atos da administra- 
gao municipal, nos quais, na proporgao em que as geragoes se 
vao sucedendo, podemos observar uma nitida melhoria na cali- 
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grafia, na ortografia e na redaQao, bem como na sintaxe, etc., 
com que foram escritos. Disso teria forQosamente, resultado 
um certo prestigio intelectual dos descendentes, perante os as- 
cendeutes menos lustrados nas letras, etc.. Dai um mais ra- 
pido processo assimilatdrio. E' o que se ve hoje! E' o que 
teria acontecido nos primordios! 

Com esses raeiocinios, a estirpe Pires, ao atingir ela a sua 
terceira gera^ao, ja estaria perfeitamente assimiiada ao novo 
ambiente vicentino, nao restando mais residue algum de lusi- 
tanismo, ao ser transmitida a herantja psiquica, moral, senti- 
mental, etc., de Maria Pires para seu filho Amador Bueno, 
que teria sido mais radicado a terra do que nos, que recebemos 
tanta influeneia de fora. 

Ele nao deveria se orgulhar em ser proeedente de estirpe 
lusa, a qual, tao destaeadamente constrastava no seu proceder 
com o dos "crioulos" indomitos e altaneiros, que amea^avam 
enfrentar a inquisi^ao a flexadas e que nao hesitavam em hos- 
tilizar os reverendos da Companhia, apesar do prestigio imenso, 
que gosavam no mundo os membros do agregado inaciano! 

Devemos fazer pesar todas essas circunstancias, era qual- 
quer reeonstitui§ao historica, que se queira fazer, a bem da 
mais estrita verdade. Caso nao procedessemos assim, iriamos 
deixar de fazer sentir a sua forga na orientagao dos aconteci- 
mentos, uma serie de circunstancias que sao de cristalina 
evidencia. A verdade seria empanada! 

CAPITULO Y 

A ESTIRPE MATERNA — OS PIRES 

Segundo Pedro Taques, na sua "Nobiliarchia", pela via 
materna, Amador Bueno procedia de Maria Pires. A cronica 
planaltiua do seculo XVI e muito nebulosa e reeonstituida a 
custa de muitas lendas e fantazias. Como a Historia romana, 
nos primeiros tempos de sua funda§ao, toda ela eivada de 
mitos, assim tambem e o passado planaltino, cujo conhecimento 
exato nao se firmou ainda em escritos livres de duvidas. Quase 
tudo quanto se sabe a respeito dos primeiros anos de Pirati- 
ninga, e lendario. A fantazia ai estabeleceu solidamente o seu 
dominio 6,38 unicas luzes, que bruxoleiam sobre esses primeiros 
tempos, sao inseguras e procedentes de reeolhimentos de tra- 
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digoes verbais, feitos dois seculos mais tarde por duas pessoas, 
que sao as unicas de certa eultura a emergirem da inferiori- 
dade intelectual, em que sempre esteve mergulhado o Planalto. 

Sabemos que, todo o progresso cultural e um reflexo do 
estado eeonomico. Assim, o Planalto uao tendo tido, nos dois 
primeiros seculos, o menor indice de prosperidade eeonomica, 
tambem nao produziu aeeryo cultural e do estado de sotopla- 
nura, em que esteve afundado, essa regiao nao teve quern, com 
seguranga e baseado em documentagao, lembrasse os sens pri- 
mordios modestos. 

So, mais tarde, ja no seeulo XVIII, quando duzentos anos 
eram deeorridos, desde os sens primeiros tempos, quando o ouro 
explendorava nas Gerais, em Goiaz ou em Cuiaba, a regiao 
planaltina cuidou de reviver os seus prodromes. Entao, foram 
as duas figuras, que tanto nos enterneeem, de Pedro Taques 
e Frei Gaspar, as que esereveram, recordando o neblinado 
passado piratiningano. Entao, porem, ja era muito tarde para 
o fazer com seguranga e a modestia, como a analfabetiea incul- 
tura dos habitantes do Planalto, negaram elementos, para que 
esses dois abnegados planaltinos dos setecentos pudessem agir 
com fidelidade, na missao a que se haviam devotado. Bles, 
entao, foram obrigados a recorrer a tradigao oral, essa, que 
eaminheira, passa de geragao em geragao. 

Mas, essa forma de reconstruir a vida de um povo e pas- 
sivel de um sem numero de erros, pois a tradigao oral, nem 
sempre se eonserva pura e ela, quando nao recebe a base do 
documento, quase sempre se adultera, mormente quando tern 
de atravessar, sem ter sido fixada em escritos, a vastidao de 
duas eenturias. Seria natural que, quando Pedro Taques e 
Frei Gaspar quizeram recolher essas tradigoes, ja elas estives- 
sem adulteradas, nao so pela distancia do tempo, mas ainda 
por haverem elas sido veiculadas atraves de geraeoes de gente 
ineulta e rude. 

Mas, alem desse obice formidavel, que menciono acima 
ainda, os dois escritores planaltinos dos setecentos tinham que 
varar mais uma barreira dificil, para atingir o que, natural- 
mente seria a sua meta, isto e, a verdade bistorica. 

Essa barreira, que, a meu ver, seria um obstaculo muito 
mais vultuoso, consistia no dominio portugues. Quando Pedro 
Taques e Frei Gaspar esereveram, reinava em Portugal, D. 
Jose I e era seu primeiro ministro o famoso Marques do Pom- 
bal. A atmosfera politiea de entao era a do nacionalismo mais 
estreito, fazendo Portugal cair a sua mao de ferro do despo- 
tismo mais tiranico sobre o Planalto. Entao, a governanga 
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reinol, havia enviado para ca os eaes de fila, como o vulto 
soturno do Conde de Assumar, o "gauleiter" Rodrigo Cesar, 
de tao funesta memoria, o rapmico Caldeira Pimentel ou o 
prepotente Bobadela, ou ainda o iracundo Barbacena, para 
nao falar no fanfarrao Cunha Menezes, etc.. Como Portugal 
agia, contra qualquer ruido, por menor que fosse ele, a denun- 
ciar a vitalidade de um espirito "crioulo" ou nativista; entao 
ai, para se observar a forma tragica e sanguinolenta como 
procedeu, em Minas, contra o martir heroico Felipe dos Santos, 
a figura torva de Almeida Portugal; ou como agiu, irradiando 
felonia e torpeza, contra os irmaos Leme, a ferocidade voraz 
e gulosa de D. Rodrigo; ou ainda como pautou a sua misera 
conduta, contra os perigrinos da nossa soberania, os tauma- 
turgos da Inconfidencia, o vulto empoado do Visconde de Bar- 
bacena, o tirano de Vila Rica, o satrapa de Cachoeira do 
Campo. 

Portugal, com esses caes de fila, creara no Brasil, uma 
atraosfera de dominio e de terror, que e facil se reconstituir, 
em se analisando o processo contra os martires, companheiros 
de Tiradentes, em se vendo ai os termos empregados, contra os 
que haviam concebido o idealismo sublime de ver creada, nes- 
tas bandas americanas, uma patria livre, que nao fosse explo- 
rada pela ganancia de A16m Mar, de onde tinham vindo os 
borbotoes dos reinois emboabas. 

6ra, Pedro Taques e Frei Caspar, deante desse quadro, 
nao podiam fugir de serem influeneiados. Seria fatal! Eles, 
escrevendo nessa epoca torva, nao podiam deixar de receber 
o bafejo dessa atmosfera, que varria toda a regiao colonial, 
envolvendo nela todos os espiritos. 

Seria precise que, eles tivessem tido o condao da super- 
humanidade, que constrangia, que determinava, que tudo 
quanto saisse publicado e escrito sobre a cronica de alguma 
parte no Brasil, fosse vazado, de acordo com o espirito luso, 
fosse bitolado pela mesma atmosfera de terror, que os reinois 
faziam soprar sobre a America portuguesa. 

Mas, alem dessa pressao indireta, porem incoercivel que os 
lusos obrigavam, cultura brasileira, bavia ainda outro instru- 
mento de eoenjao e de intolerancia mental. Era a censura 
reinol, exercida pela Academia de Sciencias, como nos faz 
certo o documento publicado no vol. 4 de " Documentos inte- 
ressantes". Esse documento prova que, havia um instrumento 
de eoagao sobre a mentalidade brasileira, por parte dos reinois. 
Todos, que quizessem publicar, qualquer escrito, deviam pas- 
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sar por esse odioso filtro, que fazia tudo que, fosse piiblicado, 
se bitolar pelo espirito reinol (1). 

0 povoamento da capitania se realizou de dnas maneiras: 
a) Por imigragdo individual. Esse genero de imigra^ao se deu 

durante um seeulo, mas foi o quase insignificante filtrar ou 
antes gotejar de individuos tangidos da Europa, pelo sen espi- 
rito aventuroso. Os povoadores vinham escoteiros, mas em 
numero muito apoucado, mesmo porque a navegagao de entao 
para a capitania vicentina era muitissimo rara, dificil e caris- 
sima, alem de irregular e muito sujeita a naufragios e outros 
aeidentes. S6 mesmo os desesperados, vinham, pois seria muito 
mais preferivel uma colonizaqao de regioes prdsperas, onde 
houvesse uma fonte de riqueza qualquer, como a de Nordeste, 
por exemplo. 

b) Por imigragdo colctiva, em armadas, que vinham a realizar 
qualquer objetivo a mandado de Governos luso ou espanhol. 
Essas armadas, aqui aportando ,traziam gente, que se estabe- 
lecia na capitania. 

Assim a primeira camada de povoadores da Capitania vi- 
centina foi naturalmente a pre-martimafonsina, ja aqui eneon- 
trada pela expedi<jao ehegada em 1532. 

A segunda camada foi eomposta de individuos vindos na 
armada de Martim Afonso. A gente vinda nessa oeasiao teria 
sido bem numerosa. Infelizmente nao temos rela§ao nominal 
dos povoadores martimafonsinos. Frei Gaspar da alguns no- 
mes, nem todos concordando com os mencionados por Pedro 
Taques, que dilata a capacidade em passageiros dos navios 
martimafonsinos, para que pudessem conter todos os troncos 
inieiais dos titulos da "Nobiliarchia". Infelizmente Pedro 
Taques nao invoca documentagao alguma, para nela embaseiar 
as suas afirma^oes, que assim fieam entregues unicamente h 
autoridade de Pedro Taques. Ora nos sabemos que, o insigne 
linhagista reeolheu grande parte de suas cronicas em tradigoes 
orais que corriam e sem fixa^ao, pelas geragoes e sabemos mais 
como errou o linhagista. 

(1) Tudo dos eseritos de Pedro Taques, ou de Frei Gaspar, evi- 
dencia que um espirito reinol os animava. Eles, por certo, manifestavam 
um certo regionalismo, mas esse colorido dos eseritos do autor da "Nohi- 
liarchia", ou do beneditino nao lograva apagar o reinolismo, manifes- 
tando inequivoeamente no estilo ou no proprio merito dos legados desses 
expoentes das nossas letras do seeulo XYIII. 

Uma simples inspegao eonfirma o que eu sustento baseado em outros 
argumentos. 

E' por isso que Taunay, no seu prefacio ao livro de Pedro Taques: 
"Informagdo as minas de S. Paulo", diz a pagina 50, se referindo ao 
linhagista: 

"Apesar de paulista ate a raie dos cahelos, sente-se tam- 
bem lusitano atS o intimo de seu coragao, admirador incondi- 
cional de seu rei e seu governo". 

Eis o retrato perfeito do Lusitanofilo I 
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Com isso, as afirma^ocs de Pedro Taques devem ser contro- 
ladas, sempre que ele, nao mencione a fonte onde as obteve, 
ficando inuito reduzido o afimero de povoadores martimafon- 
sinos identificados. 

Em 1549, com TomS de Souza deveria ter vindo gente povoa- 
dora. Infelizmente desconhecem-se os nomes dos que nao se 
fixaram em Salvador e preferiram se estabelecer em regiao 
pauperrima, sem qualquer fonte de riqueza, porque nessa 6poca, 
jA ter-ae-ia decidido a batalha do aqucar, que deu a vitdria ao 
Nor dos te, deixando o litoral vieentino entregue k miseria. 

Em 1583, na armada de Diogo Flores de Valdez, teria 
vindo gente numerosa, principalmente os elementos espanhdis 
tais como os Camargo, os Bueno, os Godoy, os Martins Bonilha, 
os Tendrio, etc. 

Em 1599, com D. Francisco de Souza, teriam vindo ou- 
tros etc. 

• * » 

Eis porque a historia planaltina nao chegou ate nos em 
grande grau de pureza! 

Ela recebeu uma forga seletiva que previamente eliminou 
do que fosse publicado, qualquer cousa que nao fosse do inte- 
resse de Portugal. 

Assim, temos que refazer, em suas linhas gerais, os capi- 
tulos do passado planaltino, mas a parte genealogica, parece- 
me ter sido a menos adulterada pelo espirito luso, pois nao 
teria sido do interesse portugues a modificar. 

Por isso, dou mais credito nos ensinamentos de Pedro 
Taques que se referem a Genealogia. 

No seu capitulo 1.°, tit. Pires, "Nobiliarchia", Rev. do 
Inst. Historico de S. Paulo", XXXIX, 12, Pedro Taques nos 
diz que Amador Bueno, era filho de Bartholomeu Bueno, o 
sevilhano e de Maria Pires, consoreiados a 4 de agosto de 1590. 
Maria Pires, segundo Taques, era filha de Salvador Pires o 
mogo, o qual teve de seu segundo casamento com a mameluea 
Meeia Fernandes, ou Mecia Ussa, oito filhos. Este Salvador 
Pires, o mogo, tendo falecido em 1592, teria nascido, provavel- 
mente em 1540, para que tivesse tempo de se casar duas vezes 
e ser pai de 11 filhos, segundo nos diz o mesmo Taques. 

Salvador Pires, o mo§o foi filho de Salvador Pires, o velho 
e de sua mulher Maria Rodrigues, esta filha dos dois povoado- 
res portuenses, Garcia Rodrigues e Izabel Velho. 

Salvador Pires, o velho, teria nascido aproximadamente 
em 1510 e era filho do povoador Joao Pires, o Gago. 

Nao pode restar duvida de que estes dois povoadores 
vieram na primeira metade do quinhentismo, isto e, nos pri- 
meiros anos vieentinos. Pedro Taques, loc. cit., diz que, eles 
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vieram com Martim Afonso de Souza, Frei Gaspar, tambem 
cronista setecentista, nas suas "Memdrias para a Historia da 
Capitania de S. Vidente", nada diz sobre isso. Nao sei por- 
que essa diserepancia, entre os nossos dois eronistas setecen- 
tistas! 

Podemos sintetizar a genealogia aseendente de Amador 
Bueno, pelo lado materno, da seguinte maneira: 

Piquerobi 
I 

Joao Pires, o Gago Garcia Rodrigues Izabsl Velho Anlonio RoJrigues Anfonia Rodrigues 
(portugues) (portuguls) (portuguts) (portugute) (India) 

I I I 
Salvador Pires, o velho Maria Rodrigues Antonio Fernandes Antcnia Rodrigues 

(portuguda) (brasileiro) (portuguOs) (meio sangue Indio) 
I I I I 

I I 
Salvador, o mo;o Mecia Ussu 

(brasileiro) (um quarto de sangue Indio) 

I 
Maria Pires 

(um oitavo de sangue Indio) 

Por ai,, verifica-se que, entre Amador Bueno e seus ascen- 
dentes Portugueses, havia cinco geracbes. Os primeiros apor- 
tados, vieram em 1532, e Amador Bueno, teria naseido, segundo 
Taques, em 1591, pois o casamento de seus pais foi, diz a 
"Nobiliarchia", em 1590, se baseando em documento. Temos 
que, para 59 anos de diferenea, nada menos de 5 geracoes, o 
que e muito pouco provavel, mas posslvel, pois a Sociologia 
outorga uma media de 30 anos, para cada geraeao. Mas, para 
que se realizasse o que nos diz Pedro Taques, bastaria que 
Maria Pires tivesse naseido em 1578, para poder se casar em 
1590 e ter o primeiro filbo com 13 anos de idade (difieil, mas 
possivel) que, Salvador Pires o moco, tivesse naseido em 1560, 
para poder procrear, 18 anos depois (difieil, mas possivel) ; 
que, Salvador Pires o velho, tivesse naseido em 1510, para 
poder ter vindo com Martim Afonso, ja casado como nos diz 
Taques; tendo seu pai, naseido em 1490, para poder em 1555, 
ainda estar com vida para ser Juiz Ordinario em Sto. Andre, 
como se ve de "Actas", II. 

Por ai se verifica, ainda que, a porcentagem de etnia por- 
tuguesa, a qual era portadora Maria Pires nao era grande, 
pois dos seus pais, nenhum era portugues; de seus quatro 
avos, apenas um teria sido portugues, o chamado Antonio 
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Fernandes, pois os mais eram todos nascidos no Planalto, de 
sens 8 bisavos, sete teriam sido reinois. 

Assim, e facil se compreender que, Maria Pires, ja teria 
sido de mentalidade "erioula", perfeitamente consolidada, 
pois a sua ascendencia reinol, seria bem remota, para que ela 
pudesse ter o seu espirito assimilado ao da regiao em que vivia. 

Eis, como Amador Bueno pelo lado materno, isto e, pelo 
qual o sangue portugues Ihe fora infundido, e pelo qual ele 
poderia ter recebido pressao psicologica ou sentimental, na 
sua formagao mental ou moral, ja tinha afastada a origem 
lusitana, pois so em distancia longinqua, ele procedia de estirpe 
lusa. Cra, em gera§5es, mais ou menos, reeuadas todos nos nsj1 

procedemos de europeus, sem que, entretanto, sintamos qual- 
quer prurido de saudade pela terra de origem de algura dos ' ~ 
nossos antepassados, vindos de outra margem do Atlantico. ^ '£• 
Nao seria, de se erer que, Amador Bueno fosse sentir alguma r -u 
ternura, mais entranhada, pela Metropole lusa! Tudo nos faz ^ ^ 
crer que, ele teria sido um individuo ja bem assimilado pela | 
terra, em que vivia, na qual tinha todos os seus interesses, de f J 
onde ele recebia todas as pressoes, que Ihe modelavam o inte- ; 1 

lecto ou Ihe tangiam as cordas sentimentais. Seus maiores, des- 
ses que mais Ihe falavam it alma, tinham regado o solo planal- • ; 
tino, com o suor esforgado de trabalhos herci'deos, em labutas i-.] 
diuturnas, que uma magra agricultura requeria, ou que um r 
pastoreio diminuto exigia, nas eorrerias tonitroantes e teatrais, c 
que a incipiencia primitiva impunha, ou na defesa do literal, ( -- 
ameagado pelos corsarios e piratas, sofregos de saqueio e de I, r 
pilhagem. Esses raesmos maiores, que o seu pensamento enter- 
necido alcangava, haviam embebido esse solo sagrado em que 
viviam, com o seu sangue generoso, da defesa do mesmo, contra 
as arremetidas selvageus dos tamoios ou dos carijos. Ainda ha- 
via pouco tempo, em 1562, o avo, o bisavo, e os trisavos de Ama- 
dor, haviam, ao lado de outros, defendido essa mesma regiao, 
contra os tamoios e sen pai, juntamente com seus tios, porfiava, 
com outros, na defesa contra os audaciosos carijos que vinham 
ate o rio Pinheiros, em constantes ameagas ao aglomerado civi- 
lizado. Em 1592, quando Amador tinha apenas um ano de 
idade e inieiava os seus primeiros passos e comegava a bal- 
buciar as primeiras silabas, em uma mal articulada algaravia, 
os carijos se arrojavam, sobre o grupo luso-planaltino, que 
ousava se localizar em serra acima. Furiosa luta, entao se 
travou na defesa da regiao planaltina. Amador Bueno con- 
servava viva na memoria, a lembranga dessa homerica defesa 
do Planalto, pois ela se dera nos primordios de sua vida e 
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seu pai com seus tios, encarnigados no prelio pela augusta 
regiao, em que viviam, foram partes esforeadas, de modo que, 
toda a sua familia acompanhou com angustia, anciedade, te- 
mor, alaeridade, etc., os quadros da refrega, que haviam dado 
possibilidades aos civilizados em eontinuar os capitulos de 
estabeleeimento de nova eultura nessa parte brasileira. 

Com tantas lembrangas, que Ihe traziam a mente tantos 
sentimentos eoneernentes ao Planalto, os quais Ihe haviam em- 
balado o bergo e Ihe moldado os afetos, como Ihe modelado o 
intelecto, Amador nao podia deixar de ser pessoa solidamente 
enraizada na terra, sentindo, senao aversao pelas metropoles 
europeias, ao menos profunda indiferenga, pois que elas nao 
Ihe recordavam senao o egoismo reinol e a gelidez marmorea, 
em relagao ao Brasil, quando os pioneiros planaltinos aprofun- 
davam a ardida avangada iberica, pelas selvas americanas. 

Alem disso, que fatalmente devia Ihe produzir na conseien- 
cia um profundo arraigamento pela capitania vicentina, a qual 
seus entes earos haviam defendido com sacrificio de seu sangue, 
ante a indiferenga das metropoles ibericas, ainda, Amador 
Bueno, deveria considerar esse Planalto, com profundo carinho, 
pois em suas terras repouzavam os restos mortais de quase 
todos os entes, que Ihe faziam o coragao estremeeer de ternura. 
Ai estavam, seu pai, sua mae, seus avos, seus bisavos e ai, 
havia ele crescido e sentido todas as agruras da vida, bem 
como todas as incertezas de um destino, que, para os europeus, 
nao era muito promissor, alem de todas as angustias da duvida 
de capitulos, que se sucediam turbilhonantes, em sua vida acalo- 
rada pelo apresamento, que Ihe bafejava indireta, mas influen- 
ciadoramente. 

Com tudo isso, Amador Bueno sempre e ininterruptamente 
vivera na capitania vicentina, jamais dela se afastando para 
receber influxes extranhos. Sua vida coincidira exatamente 
com o magno cielo do apresamento exacerbado. Eram os mes- 
mos horizontes, que se cinematizavam ante seus olhos embe- 
vecidos! Eram as mesmas sensag5es, provocadas pelo mesmo 
ambiente externo, que o pressionava, na sua obra continua de 
modelagao dos seres, que nele se engolfavam! Eram as mesmas 
novas, oriundas de sueessos, que se desenrolavam, sob a egide 
das mesmas causas particulares a regiao! Nao havia o menor 
contacto com o mundo exterior! Nao vinha da Iberia a menor 
influencia inteleetual on sentimental, moral ou material. 

Com todos esses liames a agir, durante largo periodo de 
tempo, Amador Bueno nao teria podido fugir ao entranhamento 
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sentimental e moral, pela terra vicentina, essa que havia presi- 
dido a todos os atos de sua vida. 

Mas, alem de tudo isso, Amador Bueno havia mais se 
enraizado na terra americana, pela sua indisfargavel proce- 
dencia americana, pois ele era trineto da india Antonia Rodri- 
gues, filha de Pequeroby, um dos caciques guaianas. Amador 
Bueno assim, tinha 1/16 de sangue amerindiano, era portanto 
mameluco, ainda, que, em distante geragao. Seus maiores 
amerindianos haviam chefiado na regiao vicentina, isso infuu- 
dia uma certa ufania em Amador Bueno, o que, por forga, 
havia de determinar nele, maior arraigamento a essa terra, que 
era profundamente dele, como houvera sido de seus maiores. 

Com todos esses liames sentimentais e morais, alem dos 
materials ou economicos a Ihe prender, hem como a sua gera<jao, 
como nao se sentir Amador Bueno acorrentado a terra vi- 
centina ? 

Assim, teria sido fatal que, Amador Bueno tivesse sido 
um crioulo complete e nao sentisse por Portugal, senao essa 
mesma afeigao, que nos sentimos pela patria dos nosso avos, 
sentimento, que nos obriga a destacar o passado lusitano, como 
paginas gloriosas, que remotamente tambem dizem respeito a 
nos, pois que nelas comungaram os nossos maiores com o seu 
denodo os seus sacrificios, etc. 

Amador Bueno, o planaltino, que teve a sua vida a se 
adatar exatamente com o pen'odo, em que mais se encarnigaram 
os seus coevos e correligionarios no turbilhao agitado do apre- 
samento, fatalmente teria sido um crioulo, dotado dos mais 
acentuados tragos dos natives e se, porventura isso nao tivesse 
acontecido, teriamos nos defrontado com o mais salientado dos 
absurdos a contrariar os mais comesinhos delineamentos dos 
mais ineipientes raciocinios. B essa rigida eonclusao, que nos 
determinam os silogismos mais evidentes, tirados da logica a 
mais cristalina. Querer o oposto e rezar pela cartilba do 
absurdo! Por isso, em parte, e que repugna ao bom senso, se 
levar a serio, o que conta Pedro Taques e repete Frei Caspar 
a proposito de Amador Bueno e da sua aclamagao! 
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CAPITULO VI 

A ESTIRPE PATERNA — OS BUENOS 

Pelo lado paterno, Amador Bueno era proeedente de etnia 
espanhola, pois nao ha menor discrepancia em ser seu pai, tido 
eomo dessa origem. 

Bartholomeu Bueno, o velho, ou o sevilhano foi o proge- 
nitor de Amador Bueno. 

Pedro Taques, que e a fonte original onde se foram busear 
todos os conhecimentos sobre o passado planaltino, afirma que, 
Bartholomeu veiu da Espanha em 1571, em companhia de seu 
pai, Francisco Kamires {"Nohiliarchia", tit. Buenos de Ei- 
beira; "Revista do Inst. Hist. Brasileiro"). 

Alicerceando essa afirmativa, o vetusto linhagista emba- 
seia a solidamente com um doeumento indestrutivel, o que 
empresta a stia assergao tal firmeza, que se faz temeraria qual- 
quer duvida. 

Entretanto, para que a verdade se fa§a, de modo absolute, 
examinemos com atengao e com inteligencia o texto de Taques. 
Diz ele; 

". . .passou-se para S. Paulo nos principios de sua povoagdo 
em 1571, na companhia de seu pai Francisco Bamirez de P6r- 
ros (Carta da proe. da fazenda, liv. do reg. n. 2, tit. 1602 
ate '767, pag. 58). 

0 periodo de Taques, analisado, tern duas sentengas afir- 
mativas, separadas por uma virgula: 

1.°) Passou-se para S. Paulo nos principios de sua povoagao em 
1571, 

2.°) na companhia de seu pai Francisco Eamirez de Porros. 

0 doeumento invoeado por.Pedro Taques, poderia servir 
de base, apenas a 2.a sentenga, deixando a primeira sentenga 
sem que esse doeumento a englobasse. 

Esse raciocinio, esta visto que e apenas hipotetieo, pois e 
possivel que ele nao tenha razao! Bu ja tive ocasiao de aplicar 
esse sistema analitico de interpretagao documental e logrei 
obter sucesso. B possivel, entretanto, que, no tocante a este 
caso, eu nao acerte, em buscar essa explieagao. Eu fiz apli- 
cagao do metodo analitico, para poder acomodar a afirmagao 
do linhagista, com outra, feita pelo padre jesuita Pablo Pas- 
tell's de ter Bartholomeu Bueno, vindo em 1582 na armada do 
nauta espanhol Diogo Flores de Valdez. Essa afirmativa do 
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reverendo espanhol, entre nos divulgada pelo probo e brilhan- 
tissimo historiador patricio Carvalho Franco, na sua magnifica 
publica^ao sobre os Bartholomeus Buenos, na revista Genea- 
logica Brasileira, e igualmente baseada em documento idoneo, 
qual seja uma lista de componentes de membros dessa armada, 
que ja no tempo de Felipe, II, andou pelo nosso literal, aqui 
deixando nao poucos povoadores. {"El descohrimento del es- 
trecho de Magallanes", Madrid, 1920, vol. II, 141). 

A nao ser o reeurso da hipotese que invoquei, nao se po- 
deriam conciliar as duas afirmativas contrarias, acima enun- 
ciadas. 

Teriamos duas asseveragoes, ambas documentadas, a se 
repelir: 

a) Oriunda de Pedro Taques, baaeado em sdlido documento, pelo 
que Bartholomeu Bueno, o velho, teria vindo em 1571. 

ft) Oriunda do jesuita Pastell's pela qual Bartholomeu Bueno, o 
velho, teria vindo em 1582. 

Qual dessas afirmagoes e a verdadeira ? 
Teria Pedro Taques acertado, dessa vez, visto que, o que 

ele diz tem o sustentaculo solido de um documento indestru- 
tivel? Certo, ele tem errado e tem induzido em erro grave 
um sem numero de escritores, que evocam cenas do passado 
planaltino, mas desta vez, o linhagista esta amparado com um 
documento! Isto da tal forga a sua afirmagao, que, a menos 
que, se lance mao da explicagao, mencionala acima, nao se pode 
por em duvida o que afirma Taques. 

Por outro lado, o jesuita Pastell's e tambem merecedor 
da fe, a mais absoluta, pois ele documenta solidamente tambem 
a sua afirmativa. 

Mas, essas afirmagoes sao realraente antagonicas? Nao 
seria possivel, as conciliar, sem atirar, ao outro a pecha de 
falseador* de documentos, ou sem se recorrer a um erro de 
interpretagao ? Bartholomeu Bueno poderia ter vindo da Es- 
panha em 1571, com seu pai, com o que Pedro Taques teria 
acertado e depois poderia ter embarcado na armada de Diogo 
Flores de Valdez, vindo pela segunda vez, com essa armada, 
ou embarcando nela, quando o nauta espanhol, passou pelo 
nosso literal, demandando o Prata e o fim da America, no 
extreme da Terra fuegiana, para depois tornar a desembarcar 
na capitania vicentina. 

Enfim, tudo e possivel, mas nao me pareee que tenha gran- 
de valor a controversia. Quer Bartholomeu Bueno, o velho 
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tenha vindo em 1571, como quer Pedro Taques, quer ele tenha 
aportado em 1582, como ensina o padre Tastell's, quer ainda 
ele tenha vindo duas vezes, quer, por fim, seja mais verdadeira 
a analise interpretativa do periodo da "Nobiliarchia", como 
eu disse aeima, o fenomeno nao se altera e nem modifica as 
consequencias dele decorrentes (1). 

CAPlTULO VII 

O NASCIMENTO DE AMADOR BUENO 

Em 4 de Agosto de 1590, Bartholomeu Bueno, o velho, 
se easou, em S. Paulo, com Maria Pires, segundo afirma Pedro 
Taques na sua "Nohiliarchia", tit. Pires; "Revista do Inst. 
Hist, de S. Paulo", XXXIX, 12), apresentando um solidissimo 
e indestrutivel documento, qual seja uma escritura de dote, 
passada no 1.° cartorio de notas de S. Paulo, no caderno de 
1590, fs. 65. 

Essa afirmagao do linhagista e absoluta e concludente! 
Nao se pode admitir a minima duvida sobre ela, pois que, 

ela esta doeumentada e nada ha em contrario, senao como uma 
mera bipotese eonjetural. 

E' importantlssimo esse ponto, porque dele decorre a idade 
de Amador Bueno, que teria naseido, cerea de sete a nove 
meses depois do casamento de seus pais. 

Ora, como este teve lugar a 4 de agosto de 1590, segue- 
se que Amador deveria ter naseido, entre fevereiro a abril 
de 1591. 

(1) A proposito da data da vinda de Bartholomeu Bueno, o velho, 
ha uma passagem documental que confirma a versao de ter esse povoa- 
dor vindo na armada de Diogo Piores de Valdez, a qual foi rememorada 
pelo sabio historiador patricio Carvalho Franco, e referida pelo padre 
Pastell's, com base no documento, que e a lista de membros dessa armada, 
negando viabilidade a versao adotada por Pedro Taques e mencionada na 
"NobiUarchia". 

Trata-se de um documento existente em "Sesmarias", I, 143, pelo 
qual o velho Bartholomeu, declarou em 1610, que estava na terra a 30 anos. 

Ora, 1610 menos 30, resultam 1580, que e a data aproximada da 
passagem pelo literal vicentino, da expedi<jao de Diogo Plores de Yaldez, 
que, por aqui andou de volta da Patagonia, em 1582. 
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Quauto a isto, nao pode restar duvida alguma! (2). 
0 fato de Amador Bueno ter sido filho de espanhol, nao 

deveria ter determinado um menor grau de nacionalismo da 
sua parte. 

As relagoes do Planalto para com a Metropole espanhola 
nao se afinavam por um carinho muito acentuado. A colonia 
havia, em 1580, voluntariamente e sem protesto, passado para 
dominagao espanhola dos Felipes. Nao se encontra na docu- 

(2) A prop6sito de Amador Bueno, eu havia coligido as seguintea 
not as: 

Quando tcria nascido Amador Bueno? 
Ess a pergunta 6 importante, para que se possa avaliar a idade que 

ele teria, por ocasiao dos diversos surtos do bandeirismo e por ocasiao da 
sua aclamagao. 

Estou firmemente certo de que Amador nasceu em 1591, de aeordo 
com o precioso documento citado por Pedro Taques, conforme j& vimos 
no texto. 

Mas nao sd esse documento, isso faz ccrto segurissimamente, como 
os indicios, que rodeiam a figura de Amador Bueno confirmam. 

As idades provdveis de todos os irmaos e filhos de Amador Bueno, 
como as datas provaveis dos seus casamentos respectivos, conduzem ao 
mesmo ponto, unanimemente a afirmar de aeordo pleno com o documento 
mcneionado por Pedro Taques que Amador Bueno veiu ao mundo em 1591. 

Sen irmao Francisco faleceu, no sertao, em 1638, e seu irmao Jerfi- 
nimo faleceu em 1644 e isso nos levaria a admitir que, dies nao poderiam 
ter sido muito idosos, para ter for^as de penetrar no sertao. 

Mas os indicios documentais nao param ail 
A primeira referenda documental que eucontrei sobro Amador 

Bueno, depois de buseas cuidadosissimas, d de 1611 ("Sesmarias", I, 
146), quando ele, entao jd casado e com filhos, mas nao com netos, pedo 
que Ihe seja concedida uma sesmaria. Ele poderia ter, entao, cerca de 
vinte anos, se tendo casado com 18, o que faz com que o documento, 
citado por Pedro Taques, seja confirmado. 

A segunda referdncia documental, concernente a Amador Bueno, d 
de 1615, quando die ingressou como governante da terra ("Atlas", II, 
365), Nessa data, Amador teria 24 anos. 

O fato de nao ter die ingressado antes, como homem da governanqa 
da terra, comprova bem que, die nao deveria ter nascido antes de 1591, 
ou proximidades. 

Outra circunstancia, que apoia o documento sobre a data do casa- 
mento de seus pais referido por Pedro Taques, d o fato de em 1642, 
ser vivo, ainda, seu pai, Bartholomeu Bueno, o velho, segundo se vd de 
("Scsmarias", I, 480). Para se eonciliar a vinda de Bartholomeu Bueno, 
o velho, que por esse documento, ainda era vivo em 1642, com a data 
mencionada por Pedro Taques, na " Nobiliarchia", devemos atribuir a 
die a idade de, pelo menos 72 anos, em se tendo em conta que para 
Bartholomeu, vir em 1571, deveria, ter nascido, pelo menos em 1570. A 
ser isso verdade, temos que Bartholomeu, por for^a sd poderia ter sido 
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mentagao, de publicacao oficial, o menor vestigio de qualquer 
soberania, a que estava o Planalto sujeito. 

Nao esta isso cbamando bem alto de que era indiferente a 
regiao, estar sob uma soberania ou outra ? 

Ate a soberania espanbola deveria ter sido mais vantajosa 
economieamente ao Planalto, pois ela acarretava a vantagem 
inestimavel de suprir as fronteiras dos dois reinos iberieos na 
America. Com essa facilidade, os planaltinos, no exercicio do 

18 mais velho que seu filho Amador. Nao seria possivel que fosse menor 
a diferentja de idade, entre pai e filho. 

Dai conelue-se que, Amador, teria entao, no maximo 54 anos, tendo 
nascido nas visinhangas de 1590. Com esse encadeiaraento de raeioeinios, 
fiea eonfirmado, de modo indestrutivel, o documento que serve de base 
a Pedro Taques, para estabelecer o nascimento de Amador em 1591. 

Confirmando isso, ha a notar uma eireunstaneia significativa para 
se eoneiuir a idade de Amador Bueno. E' que o biografado, entre os 
seus nove filhos legitimos, teve um de nome Diogo Bueno, que faleceu 
em 1700, de acordo com ensinamento ministrado por Silva Leme, na sua 
"Genedlogra Faulistana", I, 432, tit. Bueno da Eibeira, que o colheu 
no cartorio de 6rfans de S. Paulo. Ora, para que um filho de Amador 
Bueno tivesse vivido ate 1700, necessariamente ele teria nascido entre 
1615 e 1620, devendo, ao falecer, ter o filho de Amador, cerca de 80 a 
85 anos, mais ou menos (podia ter tido mais, tendo nascido antes, mas 
isso seria improvavel). 

Esse fato, confirmando o que aeima fica estabelecido, parece-me 
ser absolutamente concludente para se estabelecer a idade aproximada de 
Amador Bueno. 

Ainda a confirmar o documento de Pedro Taques no qual eu me 
baseio para afirmar que Amador Bueno nascera em 1591, temos que, 
entre a data de casamento de sua mae Maria Pires, a qual foi dada 
doeumentadamente por Pedro Taques, como tendo sido 1590, e seu ante- 
passado Pequeroby que viveu, mais ou menos velho, na primeira metade 
do quinhentlsmo, sao consignadas cinco gera^oes, como eu caleulei mais 
acima. Ora, para que ossas geraQoes pudessem ter tido lugar, seria pre- 
cise que Maria Pires tivesse casado de 1590 em diante. Um casamento 
de Maria Pires, antes de 1590, nao teria sido possivel, pois nao se poderia 
conciliar esse fato, com o de ter havido entre ela e seu antepassado 
Pequeroby, nada menos de cinco gera§oes. Isso quer dizer, que Maria 
Pires, mae de Amador Bueno, tendo sido trineta de Pequeroby e bisneta 
de Joao Pires, o gago, que viveram em pleno quinhentismo, na sua pri- 
meira metade, temos de interpor entre eles, varias gera^oes. Como se 
poderia fazer isso nao coloeando muito adiantada a epoca do nascimento 
de Amador Bueno? 

Pode-se fazer o mesmo raciocinio no concernente a Bernarda Luiz, 
que em 1610, mais ou menos, teria casado com Amador Bueno. Como 
eoloear esse casamento em epoca mais recuada, se entre Bernarda Luiz 
e seu tetra-avS Tibiri(ja, que viveu, mais ou menos velho, na primeira 
metade do quinhentismo, temos de acomodar cinco geragoes! 
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apresamento, nao encontravam obstaculo de monta, deante 
de si. A prova disso esta que, ao se iniciar o dominio espanhol, 
logo depois, o apresamento se fez ofensivo, saindo da sua timi- 
dez primitiva e inieiando uma penetra§ao audaciosa, por ter- 
ras espanholas. 

Quando teve termo o dominio espanhol, tambem verifica- 
mos um subito arrefecimento no apresamento, o qual iniciou 
visivel declinio, como se fosse contrariado por algum obstaculo! 

Tenho a impressao, porem, que Amador Bueno, so por isso 
nao iria perder o seu criolismo, pelo contrario! 



PARTE II 

FormaQao Sociol6gica 

Planaltina 





CAPlTULO I 

ALICERCES 

Nos sabemos que, Portugal ao eolonizar a terra brasileira, 
mandou para ca gente da burguezia, de forma^ao urbana, ou 
semi-urbana comercial e nao perfilada no ruralismo. 0 Nor- 
deste acueareiro e opulento, transformou a formagao de seus 
elementos fixados no individuo que constituiu a aristoeracia 
rural e latifundaria, de que nos da descricoes exuberantes a 
pena fulgurante de Gilberto Freyre. 

0 portugues comerciante, maritimo, senbor da pequena 
propriedade semi-urbana, das redondezas das aldeias, as quais 
eram as quintas, que amozaicavam, aos enxames, as ribas do 
Minbo, do Mondego, de Tejo ou do Guadiana, transplantados 
para a vastidao territorial do Nordeste, teve que modificar a 
sua formacao sociologiea, ao se entregar ao fabrico industrial 
do aQuear, o qual exigia, na sua parte agricola, o latifundio, etc. 

Mas no litoral vicentino, a estreita nesga de terras com- 
primidas, entre o mar e a terra, bem como no Planalto, as 
poucas terras livres do perigo indigena, alem de outras cireuns- 
taneias, oriundas do isolamento obrigatorio e rigoroso do clima 
e da eeonomia agricola na sua faceta de regiao absolutamente 
autarquica principalmente, impuzeram aos povoadores, a conti- 
nuagao do estrato semi-urbano, mereantil e guerreiro do luso. 

Dai, ter-se formado em S. Vicente e principalmente no 
Planalto, um grupo social, que, mantendo a formagao portu- 
guesa, logo divergiu, patentemente da formacao social do Nor- 
deste, agricola-industrial, latifundario, opulento, patriarcal, 
etc., se estribando na pequena propriedade e na psicologia 
nomade, mereantil e guerreira, que se foi estratificando na 
alma do grupo, cada vez mais solidamente, a proporgao em 
que se sucediam as geragoes. 

0 isolamento rigoroso obrigatorio pela absoluta separagao 
do Planalto do resto do Brasil, em virtude da Serra do Mar, 



62 Alfredo Ellis Junior 

abrupta e economica e comercialmente intransponivel, erista- 
lizou uma fonnagao social profundamente particular ao Pla- 
nalto e completamente diferente das que cram concernentes ao 
resto da America lusa. 

Nas sociedades, segundo os perfis em que se estratificam, 
se vao operando as diversificagoes sociais. Assim, por exemplo, 
nas sociedades cagadoras, sao os que se distinguem, como mais 
habeis cagadores e portanto os mais audazes, os mais ageis, os 
mais fortes fisicamente, os mais espertos nas ciladas, etc., os 
que galgam as mais elevadas camadas da hierarquia do pres- 
tigio, as mais altas culminancias da nobreza, que assim e for- 
mada entre os individuos mais destacados pelas qualidades 
proprias para o exercicio do mister basico dessa sociedade. 
Nas sociedades peseadoras, sao os mais habeis fisgadores de 
peixes os que conquistam as mais altas posigoes. Nas socie- 
dades pastoris, sao os pastores mais habeis e portanto os mais 
prudentes, os mais envelhecidos nesse mister, os mais expe- 
rientes, que sobem aos mais encimados postos, formando as 
camadas mais afidalgadas. Dai o velho patriarcado biblico! 

Na idade-media europeia, sociedades formadas pelo exerci- 
cio do musculo, em que o fisico, a valentia e o esforgo belico 
eram as virtudes mais valorizadas, as camadas sociais se foram 
formando com essa base. Eram nobres e aristocratas nos pre- 
lios, em que o mane jo da arma branca exigia qualidade fisicas 
de fortaleza e de agilidade. 

Depois, com o aparecimento da arma de fogo e com o 
advento da epoca moderna, com a queda espetaculosa do feuda- 
lism©, com a Renascenga, com a epoca mercantil, houve na 
estruturagao da sociedade europeia uma modificagao terremo- 
tica. 0 inteleeto, a habilidade mercantil e a navegagao pas- 
saram a constituir padroes para a transformagao social sofrida 
pela humanidade de entao. 

No povoamento do Brasil, se pode observar identico fe- 
nomeno. 

Seria natural que, Portugal, tivesse mandado para ca gente 
de toda extragao social. 

Se e verdade que, no povoamento do Brasil predominara 
a burguezia, fatalmente teriam vindo para ca, nos primeiros 
tempos, gente da velha aristocracia, homens blazonados, que 
encontravam facilmente as suas estirpes representadas na sala 
de Cintra, gente, que enferrujara os esmaltes dos braz5es, ou 
esmaeceram as cores de seus lambrequins, ou se prenomeavam 
com titulos ribombantes, desde o de simples "doms", ate ao 
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de Marqueses", passando pelo de "cavaleiro fidalgo", ou de 
"moQO da camara". Com esses homens, que se haviam despe- 
gado dos degraus do trono e que eonstituem as origens de quase 
todos os titulos de Pedro Taques, vieram os plebeus, os bur- 
gueses, e, dizem, que, ate degredados pelas violagoes das nor- 
mas absurdas do famoso livro 5.° das Ordenagoes! 

Ora, essa gente toda, aqui se teria nivelado, igualada em 
bitoladas qualidades que se faziam mister para ser enfrentado 
o novo mundo. As virtudes, necessarias para serem vencidos 
os obstaculos americanos, nao eram as mesmas que haviam 
engrinaldado os seus possuidores, que, na Buropa, haviam con- 
seguido subir aos mais altos degraus sociais. 

De fato, que adeantava a um "Marques", ou a um "Dom", 
em uma luta contra uma fera ou contra uma turba de antro- 
pofagos! Seria mais vantajoso, nesses embates, no novo mundo, 
qualidades, que podiam estar a ornar a um plebeu ou a um 
degredado! 

Assim, logo ao chegar ao Brasil, a onda povoadora teria 
nivelado os seus componentes, fieando, de inicio, estabelecido 
um so padrao. So depois, paulatinamente, com o contato com 
as eondigoes do novo meio, alguns se foram destacando, pelas 
suas virtudes, aptas a novas lutas, e, com isso, se coroando de 
prestigio, o qual o foi consolidando com o perpassar das gera- 
goes e portanto dos tempos. 

Dessa maneira, pois, se teriam estabelecido as camadas 
socias no novo mundo. 

As hierarquias se foram diferengando e as camadas sociais 
se estabelecendo. As mais aptas destas as eondigoes ambien- 
tais, foram sobrepujando as mais, de modo que, logo nos difs- 
rentes nucleos coloniais, alguns foram galardoados com a aura 
do prestigio e outros foram relegados as geenas da inferio- 
ridade. 

No Planalto, esse fenomeno, por eerto, ocorreu, tambem, 
com a diferenga, que ai, as virtudes, que fariam alguns veneer 
as eondigoes do novo meio e das respectivas economias, como 
das suas particulares situagoes, nao eram as mesmas que, as 
que se faziam mister alhures, ainda que no Brasil. 

Como as circunstancias, que rodeiaram os moradores do 
Planalto, quer as de origem na mesologia fisica, quer as decor- 
rentes da eeonomia regional, ou as derivadas da psicologia dos 
moradores, altaneira, ousada, bravia, amante de independeneia, 
arrogante, etc., ou as proprias ao seu genero de vida aventu- 
roso guerreiro, semi-nomade, etc., eram as que exigiam energia, 
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firmeza, audacia, altivez, bruteza, etc., as personalidades, se 
destacavara pelas suas qualidades proprias para enfrentar 
essas circunstancias. 

De fato, o Planalto era uma regiao rudissima. Os indi- 
viduos, para ai viverem, deveriam se revestir de coura^a psico- 
logica e se armar com elementos proprios para os fazer vito- 
riosos. 0 modo de vida do morador planaltino, era o bandei- 
rismo de apresamento, aventuroso, bravio, nomade, agreste, 
audacioso, esforgado, guerreiro, cruel, etc. Quem tivesse feitio 
para se destacar nesse meio e estivesse armado para se sobres- 
sair nessa vida, que rogava com a barbaria, deveria fatalmente 
galgar as altas culmimmeias do prestigio. Por outro lado, 
quem nao tivesse aperfei§oado o seu fisico e o seu moral, para 
veneer prelio vital, eram suplantados, na marcha fatidica e 
implacavel das selegoes sociais, pelos mais aptos. 

Isso e o que, ensina a logica e o bom senso, alem de serem 
os ditames que a Sociologia espelha, sem contestagao possivel. 

So os individuos bem perfilados de qualidades de, bra- 
vura, de intrepidez ou de animo, poderiam veneer no Planalto. 
ganhando prestigio, nesse meio arestoso, formado por gente 
que estava sempre em convivio familiar com a morte e a aven- 
tura. Os timidos e os amedrontados nao podiam encontrar 
vitoria, e, perante o conceito de seus parceiros, eram deixados 
em pianos inferiores. 

Com isso, temos que, no Planalto, eram os moradores, que 
mais se evidenciavam no apresamento, nas correrias atraz do 
indio, ou nos rebates, em que os paulistanos se enfileiravam, 
militarizados, em socorrer o literal ameacado, etc., os que mais 
alto se nivelaram. 

Em sintese, o Planalto albergando uma sociedade econo- 
mico-militar, so outorgava prestigio e valimento aos homens de 
proceder masculo e truculento. Os que nao se bitolavam por 
esses delineamentos, poderiam ser prestigiosos, mas nao na so- 
ciedade planaltina. 

Os povoadores Portugueses, aqui aportados, haviam tam- 
bem trazido uma tradicao eminentemente munieipalista, avi- 
vada de profundo sentimento de "self-government". Foi es- 
tabelecido aqui, pois, o regimem municipal, elevado ao ma- 
ximo de sua intensidade. As celulas govemativas municipals, 
estabeleeidas na capitania vicentina, atingiam as raias de ver- 
dadeira soberania. Penso que, podemos sintetisar as causas 
dessa feigao munieipalista da nossa eelula municipal no se- 
guinte quadro: 
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1.°) Tradigao portuguesa. 
2.°) Eevolucjao comercial nos fins da idade-media. 
3.°) Feigao militar das eeMas municipais brasileiras. 
4.°) Conquista e defesa da terra pelos crioulos e governantes 

municipais. 
5.o) Constituigao da governanga municipal pelos "homens ions" 

da terra, isto e, pelos melhores elementos da popula§ao, os 
quais deveriam ter o maximo prestigio. 

6.°) Isolamento e meio fisico de difieeis eomunicaQSes com a 
Metropole. 

7.°) Pobreza intensa dos nucleos vicentinos, determinando a Au- 
tarquia, a Pequena propriedade e a Policultura. 

8.°) Abandono pela Metrdpole. 
9.o) Sele§ao rigorosissima. 

Essas causas podem ser analisadas da seguinte forma: 
A tradigao portuguesa, trazida para o nosso continente 

pelos primeiros povoadores, teria sido cunhada no espirito do 
povador pela configura^ao geografica do solo enrugado da 
peninsula iberica, eavada de valados porfundos, que se alter- 
nam em desordem com as serras formadoras dos limites das 
bacias fluviais do Minho, do Douro, do Youga, do Mondego, 
do Tejo, do Guadiana, do Guadalquivir, do Ebro, etc.. As 
populagoes ibericas localizadas em pequenas aldeias e em quin- 
tas isoladas, como minusculas propriedades de um grande jar- 
dim, separadas por essas rugosidades de uma configuracao 
ingrata, fieavam relegadas e abandonadas pelo poder central, 
a sua propria governanga. Assim, devido a incuria e a desidia 
do centre, as celulas municipais foram se desenvolvendo em 
"crescendo" incontido, a ponto de absorver grande soma de 
poderes, antes exercidos pelo centro, que pelas dificuldades de 
comunicaQoes se viu na contigeneia de abandonar a si mesmo, 
as partes menos acessiveis. Com isso, durante milenios, a alma 
portuguesa foi se forrando de um localismo, o qual, mais de- 
senvolvido pelo comercialismo aventuroso dos Portugueses na 
India e nos mares, nos foi transmitido por heranga, que aqui 
proliferou. 

A revolucao comercial, que se operou nos fins da idade 
media, realizou uma serie grande de fenomenos, que podem ser 
constatados pelo observador percuciente da bistoria humana. 

Essa revolugao comercial, que poz termo ao feudalismo, 
ques determinou a extingao de quistos eeonomicos e autarquicos, 
amosaicados pela Europa, teve como instrumentos eausadores 
de todas essas modificagoes, as invengoes da polvora, da cara- 
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vela, da bussola, do papel, da imprensa, etc. Essas inova§oes, 
aplicadas no fim da escura idade media, fizeram com que, sur- 
gisse uma nova sociedade, uma nova organiza(;ao politica, uma 
nova ordem economiea, iniciaram o intercambio interlocal, in- 
terregional, internacional e intercontinental, para o que foi 
precise que, estradas fossem tragadas, que linhas de navios 
fossem estabelecidas, etc.. 

Pode-se dizer que, entao, a historia da civilizagao humana 
comegou a viver, pois havia terminado a era tetrica e trevosa 
da idade media, durante a qual o homem, abarbarado e carni- 
ceiro se engolfou em misticismo impenetravel, passando mil 
anos a marcar passo no desenvolvimento social, mental, o qual 
se atrofiou completamente. 

Ora, isso tudo sulcou na alma do povoador um rasgo mar- 
cado, no qual se firmava um espirito urbano, comercial, e 
aventuroso, como vimos. Esses tra§os, foram transplantados 
para os que formavam as nossas ineipientes camaras munici- 
pais, as quais tinham que se revestir dessa feigao, que Ihes 
davam os seus componentes. 

Isso tudo forrava a forma^ao dos povoadores da terra 
brasileira de um tal particularismo municipal, que nao houve 
forga centralisadora, que pudesse deter a marcha politico-social 
na trilha de ter o poder municipal o maximo do seu desen- 
volvimento. 

Correndo em paralelo com os elementos acima menciona- 
dosr temos que, o contorno dos nossos antepassados quinhentis- 
tas, marcava profundos tragos de psicologias rudes e com de- 
cididos pendores militares, pois esses nossos maiores do seculo 
XVI, guerreiros e aventurosos, conquistavam e defendiam a 
terra brasileira, contra o indio e contra o corsario francos, 
holandes, ou ingles, Assim, provides de mentalidade belica, 
os moradores eram muito mais masculos e falavam muito mais 
fortemente, do que se fossem outros individuos. Naturalmente 
os poderes, por essa gente exercidos o eram de forma mais va- 
ronil. files absorveriam muito, do que Ihes era deixado por 
gente fragil, que empunhava, na Metropole o leme do Governo, 
com maos tibias. Assim, os organismos proprios, crioulos e 
municipais, foram adquirindo consistencia granitica e volume 
bojudo. 

Isso adquiriria uma coloragao mais acentuada, em se tendo 
em conta que, os poderes municipais eram exercidos pelos legi- 
timos conquistadores, e defensores da terra, contra os seus 
inimigos externos e internes. Isso teria dado a eles, ante os 
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olhos perplexes dos reinois, governantes metropolitanos, um 
prestigio tao grande que, ninguem, la, ousava se antepor a eles, 
com o que os poderes municipals, gramas a isso tambem, foram 
se dilatando. 

Para aumento do prestigio desses homens, que eram os 
verdadeiros senhores da terra, pois que, eles a haviam conquis- 
tado, como a liaviam defendido, havia a circunstancia de que 
eles eram os melhores elementos da regiao, isto e, formavam 
os "homens-bons", os quais se constituiam da nobreza da terra, 
da sua verdadeira elite, dos elementos, que mais se destacavam 
nos diversos misteres a que se dedicava a regiao (1). 

A pobreza, que era o estado eeonomieo, em que se estar- 
recia o agregado humano vicentino e principalmente o planal- 
tino, como vimos albures neste trabalho, produziram as seguin- 
tes consequencias, as quais, por sua vez, se fizeram eausas de 
eventos eheios de importancia no evoluir da nossa regiao. 

A pobreza, teria, como e curial que tenha sido, gerado a 
fraqueza do poder de compra ou o poder aquisitivo dos pla- 
naltinos e isso teria impedido o comercio importador de cousas 
reinois. A logica e o mais rudimentar racioeinio nos conduzem 
a essa fatal eonclusao. 

O isolamento, em que se achava a colonia vicentina, afas- 
tada de Portugal, por uma navegagao dificilima incomodissima 
e ineficientissima, bem como enferrujadissima, teriam concor- 
rido para que a regiao vicentina fosse afastada da comunbao 
portuguesa. 0 Planalto, ainda elevava esse isolamento a um 
nivel, que se majorava em espantosas dificuldades na trans- 
posigao quasi impossivel de um meio fisico ingratissimo. De 
fato, uma eordilheira erigada de obstaculo, os quais se viam 
alternados, em sucessao, desordenada de rudissima morraria, 
com profundissimo abismo e preeipicios sem eonta, no meio de 
pedregais arestosissimos e de mataria intransponivel, era a 

(1) A esse respeito, diz Paulo Prado: 
"Do typo ancestral falta, porem, ao Paulista moderno, 

a ancia de liberdade e independeneia que deu um cunho, tao 
caracteristico ao habitante da velha capitania. O amor e a 
devo<jao ao poder, herdados da estupida tyrania dos governa- 
dores do seeulo XVIII, completavam a obra de deeadencia 
que se iniciara nos primeiros quarteis desse seculo pelo phe- 
nomeno dispersivo de desaglomeragao individualista e que 
tinha transformado o pioneiro e aventureiro em povoador, 
mineiro ou fazendeiro. O velho Paulista aos poucos se mu- 
ddra no arrivista paeifico, que a tudo antepoe a paz submissa 
e duvidoso enriqueeimento". — " Paulistica", 41 e 42. 
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barreira separadora do Planalto de seu literal amornado pelo 
sol tropical torrido e por miasmas pestilenciais (2). 

(2) No seu admir&vel "Pavlistica", 15, o atico historiador patri- 
cio Paulo Prado dizia, & propdsito do isolamento do Planalto: 

"Nessa lenta desaggrega^ao, nessa decomposi^ao que foi 
a morte de Portugal heroico, no deserto piratiningano, "NO 
MEIO DESTE SEBTAO E CABO DO HONDOcomo diria 
o padre Cardim, ISOLAVA-SE, ao findar o seculo XYI, nm 
nucleo de rude popula<jao quinhentista, que ia augmentar e 
proliferar protegido pela propria natureza hostil. 

Importancia capital ia ter o Caminho do Mar na consti- 
tuigao da individualidade historica de S. Paulo. Foi elle maia 
do que qualquer outro, o elemento que preparou e facilitou o 
desenvolvimento da ra?a, constituindo o que Moritz Wagner 
denominou, na formagao das especies, um "centra de isola- 
mento ' 

Segundo a theoria de Wagner, desenvolvida pelo grande 
Batzel, pai da Anthropogeografia, os factores principaes 
desse processo da formaijao sao a adapta^ao dos individuos 
immigrados is novas condigoes de vida que encontram, a trans- 
missao dos caracteristicos individuaes dos pioneiros colonos 
aos sens descendentes, produzida pela reprodu^ao entre con- 
sanguineos trazendo o desenvolvimento dessas mesmas carac- 
teristicas — e afinal, a a?ao niveladora e compensadora do 
cruzamento, (Moritz Wagner, "Die Enstehung der Arten 
durch dnliche Sonderung", Basel. 1889. — Frederich Batzel: 
"Anthropogeografthie). 

Admiravel aplica?ao tem esta lei biologica na constitui- 
?ao ethnica do typo paulista, habitante seggregado do mundo 
num altiplano que defendia uma quasi intransitavel via de 
communicaqao, como na antiguidade grega o interior monta- 
nhoso do Peloponeso era a suprema roca defensiva de toda 
a hellade". 

Mais adiante, & pfigina n. 34, ainda sobre o isolamento planaltino, 
diz o douto Paulo Prado, no seu magistral " Paulistica". 

"Agrupamento isolado e longinquo, sd ligado ao resto 
do paiz pela origem primitiva da lingua e religiao pela antiga 
e vaga Fidelidade ao rei, a reuniao de Portugal e Hespanha 
veio ainda mais favorecer e desenvolver os intentos de vida 
propria e independente desses aventureiros que se fiavam 
"EN LAS ELEVADISSIMAS EOCAS QUE HACEN INA- 
CESSIBLE SU PAIZ A LOS SOLDADOS DE FUEBA", 

como informava um documento jesuita, e como j& o ex- 
perimentava nas Thermopilas do alto da serra a milicia de 
Salvador Correia. Essa independencia e isolamento foram os 
tra^os caracteristicos do povo de S. Paulo durante todo o 
desenrolar da historia do Brasil". 

Seria crivel, entao que um povo, assim caracterizado, nao tivesse 
se insurgido, contra Portugal? — Como se vd, eu nada inovei! Apenas 
conclui I 
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Como veneer essa barreira, que para a atravessar, eram 
demandados prodigies de acrobaeia, em que os mais ageis e os 
mais fortes, eonseguiam passar, mas os que nao podiam realizar 
a ginastica e o equilibrio nao conseguiram galgar ? Eis, o isola- 
mento em que se via o Planalto! Como pensar em estabelecer 
uma corrente, mais ou menos volumosa, de importagao do 
Reino ? Isso teria sido impossivel, se, porventura o planaltino, 
pelo baixissimo teor de seu poder aquisitivo, ja nao tivesse um 
motivo imperioso de importar muitissimo pouca cousa do Reino, 
nao mantendo, com a Metropole, uma ligagao comereial qual- 
quer. Um isolamento, quase que absoluto, se teria feito impe- 
riosamente, com essas causas facilmente verifieaveis. 

Desse isolamento, acima referido, de modo irretorquivel e 
claro, o Planalto teria sido obrigado a um regime de autarquia 
a mais rigorosa. Nao podia importar nada da Metropole, visto 
como a sua pobreza nao Ihe outorgava o necessario poder de 
compra e alem disso um isolamento geografico, o mais complete 
e hermetico, que se possa imaginar encerrava qualquer via de 
acesso ao Planalto, por uma corrente importadora do Reino. 

Os documentos em mais de duas centenas de inventarios 
dos 2 primeiros seculos, confirmam, de modo absoluto, essa 
conclusao. E' rarissimo se encontrar, nas paginas desses papeis 
velhissimos, publicados pelos poderes publicos, eousas vindas 
da Metropole! 

Essa autarquia, que todos podem verificar, em que vivia o 
Planalto, para poder ser vigente, teria imperiosamente exigido 
a policultura. De fato, para que o Planalto tivesse podido se 
suprir de tudo quanto necessitava para viver em civilizagao, 
uma vez que nao podia importar do Reino, teria que produzir 
aqui. Dax a policultura for§ada! (3). 

Dessa policultura forgada, mas que eondizia com a pequena 
propriedade, no Planalto vigente, (Ellis, "Baga de Gig antes"), 
ainda mais se eoadunava com a formagao portuguesa, segundo 
se pode verificar acima, resultmi a democraeia reinante, de mo- 
do absoluto, no Planalto. Ja temos constatado esse espirito no 
qual esteve empolgado toda a regiao piratiningana. Havia, no 
Planalto, um nivel igual para todos. Nao bavia saliencias 
desse nivel. Ai estao os documentos dos dois primeiros seculos, 
para comprovar essa conclusao. Em mais de duas centenas de 
inventarios publicados, encontramos estupenda paridade econo- 

(3) V. trabalho de Gerson Costa e Eli Picolo no Boletim da Fac. 
de Filosofia, Ciencias e Letras. 

As pesquisas publicadas ai nos oferecem base solidissima para essa 
conclusao e eonfirma os raciocinios alinhados acima. 
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mica, media de todos os acervos. Pelas suas posses exeepcio- 
nais, o que os marcava como pessoas muito abonadas, desta- 
cavam-se alguns. Isso era, entretanto aberragdes da norma- 
lidade, que, estabelecida a media dos bens arrolados, que vigo- 
rava para a quasi totalidade dos que foram inveutariados, 
tinbam especial destaque, 

Esse espirito democratico, irmanado com a pequena pro- 
priedade, com a policultura e com a autarquia aparece em todas 
as institui§oes planaltinas, que se tern podido reconstituir. 
Assim e ciue a organizagao da bandeira espelha nitidamente 
esse espirito. Isso reflete nitidamente o que, havia no Planalto, 
que se encontra a sincronizagao desses elementos todos, com a 
pequena propriedade, a autarquia, a democracia e a policultura. 
Um estudo sociologico dos "puritanos", colonizadores britani- 
cos da New England, nos mostra a perfeita veracidade da tese 
que sustento, obtendo-se a contra-prova com a observagao do 
que aconteceu com o patriarcalismo escravocrata e latifundiario 
da Virgina, empolgada pela monocultura esterilizante, exata- 
mente como acontecia ao Nordeste brasileiro, admiravelmente 
bem observado, pela sociologia percuciente de Gilbert© Freyre, 
no seu magnifico " Cos a Grande e Senzala". 

A essas causas todas, que militavam unanimes em fazer 
resultar o municipalismo o mais intenso, devemos acrescentar 
uma ultima, a qual tambem teria impulsionado o corpo social 
nessa mesma diregao. Quero me referir ao abandono, em que 
esteve a regiao vicentina, durante muitos sdculos, esquecida 
pela Metropole, que a relegou a uma situagao de absoluta infe- 
rioridade. 

Essa causa, qUe parece nao ter sido a que menos influen- 
cia teve no "self government" local, nao foi extensiva a outras 
regioes brasileiras, como muitas das que foram enuneiadas. A 
atuagao dela, em favor do municipalismo e facilmente com- 
preensivel. 

Nos sabemos que, do Brasil, o Nordeste era opulento e 
mantinha um intercambio ativo com a Metropole europeia, en- 
quanto que o Sul vicentino, pobre relegado mesmo a miseria, 
nao mantinha com a Europa corrente exportadora ou impor- 
tadora. 0 unico comereio exportador da regiao eonsistia em 
eseravos amerindios, apresados pela industria planaltina. 

Nao havia outras cousas, para serem exportadas. Essa 
exportagao, entretanto, nao era dirigida para a Metropole, mas 
sim para o Nordeste agucareiro, que imperiosamente exigia mao 
de obra. Os documentos, por mim analisados, eonfirmam esplen- 
didamente, essa afirmagao que e coneluida pelo simples bom 
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senso, pela logica, como por um raeioclno, que constitue prefe- 
rencialmente a minha orienta^ao. Nada concluo, que nao con- 
venga o meu raeiocinio, bem como que nao se estribe na vero- 
similhanca e no espirito de logiea, amparado pelo bom senso. 

Assim, o unico genero de exportagao, da longiqua capita- 
nia vicentina, era o eseravo amermdio. Nem seria crivel que, 
bouvesse outra exportagao, por parte do Planalto, isolado por 
uma serra, que era uma seriagao infindavel de arestas, que se 
alternavam com precipicios e valados os mais profundos (4) ! 

Para fazer com que a mercadoria, atravessasse essa bar- 
reira, ela iria cbegar ao consumo muito onerada, em situagao 
de nao poder arear com a coneorrencia de outras eongeneres, 
provenientes de zonas mais baratas. Alem do que, todos os 
generos vegetais, que poderiam ter sido produzidos pelo Pla- 
nalto, ja o eram, em muitos melhores eondigoes por outras 
regioes tropicais, mais proximas do opulento Nordeste, ou pela 
Metropole europeia, situada em clima temperado, que podia os 
fornecer a esse mesmo mercado nordestino, com o qual estava 
relativamente bem ligado por boas comunicag5es marltimas. 

Assim, segundo o raeiocinio exposto acima, a capitania 
vicentina exportava unicamente eseravos, para o Nordeste, 
avido de mao de obra. Era nisso que repousava toda a orga- 
nizagao economica regional planaltina. 

Quanto a importagao, a situagao nao se fazia melhor. Pelo 
contrario! Sabemos que, a importagao, em tese, e apenas um 
resultado da exportagao. Esta dosa aquela. Ou, antes a expor- 
tagao regula a importagao. Esta nao pode ser maior do que 
aquela. Se a exportagao e pequena, o poder de compra do 
grupo bumano, tambem e pequeno e tern forgosamente que se 
regular pelo que ele vende. Como os vicentino-planaltinos 
exportavam muito pouco e viviam em regimem autarquieo, 
tambem importavam 'o minimo que se possa pensar. Confirma 

(4) A proposito da serra de Paranapiacaba cujo caminho do Pla- 
nalto ao Literal atravessou, em meiados do seeulo XYII, assim se ex- 
primiia o jesuita padre Simao de Vasconcellos, na sua "Chronica da 
Companhia de Jesus", publicada em 1663: 

"Nao e caminhando que se fas a maior parte da viagem, 
e de rastros sobre as mdos e os pes, agarrando-se as raises 
das arvores, em meio de rochedos ponteagudos e de tao ter- 
riveis precipicios que en tremia, devo confessal-o, quando 
olhalva para baixo. A profundeza do vale 6 aterrorisante e 
o numero de montanhas que se elevam, umas por cima das 
outras, fas quase perder toda a esperanga de chegar ao fim. 
Quando se acredita esta/r no cume de uma delas, chega-se ao 
sope de outra mais alta ainda". 
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plenamente esse raciocmio, logico e claro, a amplissima do- 
cumentagao publieada oficialmente. Percorri, em pesquisas 
minuciosas toda essa doeumentagao, como prineipalmente os 
inventarios planaltinos, encontrando, nessas buscas, a confir- 
ma§ao mais absoluta da conclusao que expus acima, a qual se 
pode resumir em que o Planalto nao mantinha comercio apre- 
ciavel. Ao par disso, temos que, a populagaq da capitania era 
minima, dotada de fraquissima capacidade tributaria. 

Essas premissas fazem certo de que, a arrecadagao, fiscal 
da Metropole, na capitania vicentina e portanto no Planalto, 
era insignificante. 

0 mesmo fenomeno nao era de se observar no Nordeste 
baiano ou pernambucano, onde a industria-agricola da cana de 
agucar, outorgava a essas regioes valores economicos, em media, 
quinze a vinte vezes maiores que os relativos a capitania vicen- 
tina. Assim, a Metropole, nao so, era atraida a dedicar mais 
atengao a essas partes brasileiras, que mais rendiam em arreca- 
da§ao fiscal, como constituiam para a industria e para o comer- 
cio metropolitano os melhores mercados compradores e consu- 
midores. 

Seria, natural que, pela sempre avida e gulosa Metropole 
fosse dedicada muito aten§ao e carinho a essas partes que Dies 
rendiam muitissimo mais do que a miseravel regiao vicentina, 
relegada e esquecida no extremo sulino das partes lusitanas na 
America, sem arrecadagao fiscal e sem poder constituir mereado 
para a produgao reinol. 

Dessa insignificancia economica teria fatalmente resultado 
o esquecimento e o abandono da Metropole e desse esquecimento 
e desse abandono resultou, como e faeil se eoncluir, o aumento 
da independencia local e, portanto, o fortalecimento do poder 
municipal. 

* * * 

Essas causas todas militando no mesmo fim eolimando o 
mesmo objetivo, caminhando na mesma diregao, impulsionando 
a nossa organizagao politico-soeial-administrativo, na mesma 
orientaQao diretiva, todas sincronizadas em torno do mesmo 
principio, teriam feito resultar o grande avultamento da celula 
municipal, a qual no Brasil todo, chegou a grande porte, mas 
na capitania vicentina, atingiu ao auge no seu desenvolvimento. 
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CAPITULO II 

EVOLUCAO DO ESPIRITO CRIOULO 

Deante dos quadros descritos, o acrioulamento deveria se 
ter operado no Planalto, muito antes, de modo que, ainda em 
pleno quinhentismo, ele deveria se ter manifestado. 

E' provavel que, entretanto, uma completa assimila§ao 
pela terra planaltina tenha se realizado so em 1628-29, de quan- 
do temos amostras concretas, palpaveis e evidentes do seu 
apareeimento no Planalto, (1). 

Duas circunstaneias, entretanto, nao devem ser esquecidas. 
A insignificancia numerica do nueleo eivilizado planaltino e a 
eontinuidade da pequena imigra^ao reinol, a qual avultou no 
decorrer do quinhentismo e no prineipio do seculo seguinte. 
0 nueleo planaltino, sendo minusculo, nele atuava, com muita 
eficiencia influenciadora, o gotejat, continuo, dessa imigra§ao 
reinol. Esse nueleo planaltino, fraco em numero, como se viu, 
deveria ter sofrido tambem, a influencia das personalidades 
reinois, que formavam seus quadros administrativos. Isso teria 
feito retardar qualquer manifestagao do espirito crioulo, que 
se elaborava lentamente. 

Eu penso que, a luta contra os Jesuit as, talvez fosse a pri- 
meira manifestagao vital do espirito da terra, embora nao se 
haja o mesmo patenteado por qualquer forma, mais visivel. 

Em 1611, essa luta anti-inaeina manifestou as suas pri- 
meiras hostilidades contra os jesuitas, as quais se tornaram, 

(1) A transmutagao da psicologia da gente habitadora do Pla- 
nalto, se teria efetuado rapidamente nao s6 em razao do isolamento em 
que se aehava a regiao e da distaneia de eerca de tres meses de viagem 
carissima, incerta, insegura, inconfortavel, etc. de Portugal, como tam- 
bem da vida extraordinariamente acidentada do quinhentismo planaltino, 
sempre hs voltas com ataques de indios bravios, na regiao planaltina e 
de forasteiros, no literal. 

■Sabemos que as emogoes psiquieas recentes, com profundidade subs- 
tituem, apagando mesmo as mais remotas e pouco intensas. 

Sendo assim a gente lusa do Planalto, em virtude dos quadros aei- 
dentados da vida que levava, tingidos pelas indeleveis e vivases cores, 
do drama, da angustia e da tragedia, intercalados com momento de 
anciedade e outros de alegria, de dor e de alivio, logo perdiam os eon- 
tornos que traziam. 

Essa vida tempestuosa e erigada de tremores encadeiados com in- 
tensos e empolgantes capitulos " guerra de nervos", naturalmente tendia 
a perfilar novos eontornos psiquieos e sentimentais, que faziam empali- 
decer os remotos e nao profundos paineis metropolitanos, que assim desa- 
pareciam da lembranga rude dos povoadores, sempre as voltas com a 
dramatica e angustiante defesa da terra. 
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mais on menos violentas ate o fim do meio seculo, tendo alcan- 
gado as fases mais agudas, em 1633 © em 1640, se acalmando 
admiravelmente na segunda metade do seculo, com o declinio 
do apresamento e portanto com a diminuigao dos motivos de 
atritos entre as duas partes. 

Isso e signifieativo! 
Entretanto, eu nao acho que, essa luta, no Planalto tenha 

patenteado evidenciagoes nitidas da marcha nacionalizadora. 
Nao ha um s6 documento, que denuncie que essa marcha fatal 
tenha tido inicio em 1611. Eu sou levado a suspeita acima, 
por que, em 1611, encontra-se como uma das primeiras marcas 
da altivez, da arrogancia, da rebeldia, etc. no paulista (2). 

Mas se a luta no Planalto nao mostra nada, que obrigue 
a se concluir diretamente pelo que eu aeredito, temos que a 
citar a luta, entre paulistas e jesuitas, no Guaira em 1628, 
encontramos os mais solidos elementos, em apoio, do que eu 
afirmo acima. Esses elementos, consistentes em documentos 
inatacaveis, sao de tal eloquencia que, marcam a mais absoluta 
confirmagao das ideias que eu venho externando. files assegu- 
ram, de um modo completo e irretorquivel, a marcha evolutiva 
para o acrioulamento, oferecendo verdadeiras fotografias, nas 
quais se refletem, concretamente, os estados da alma popular 
planaltina. 

Consistem esses elementos, em tres preciosissimos depoi- 
mentos jesuitieos, constantes da obra monumental do prof. 
Taunay, "Historia Oeral das Bandeiras Paulistas", II, os quais 
sao os seguintes: 

(2) Nao dflvida de que o espirito emanado da CompanMa de 
Jesus pairou sempre a favor da Bestaura^ao lusa. 

Quem se dispuzer a estudar esse capitulo da histdria portuguSsa, 
uos sens antecedentes, bem como uos sucessos que a constituiram, ou nos 
que a sucederam, quer os deseurolados na Europa, como nos que se ceni- 
ficaram em Aquem-AtlSntico, encontra a absoluta concord&ncia de uma 
diretriz basilar. 

Como testemunhas do que afirmo, bastaria lembrar a situa^ao do 
jesuita padre Antonio Yieira, no reinado de D. Joao IY, ou o perfil 
vincado de Salvador Correia de Sa e Benevides, lusitandfilo e extrema- 
mente jesuitdfilo, chefe do grupo, que, em S. Paulo, obedecia a atitude, 
a qual foi, em 1653, que momentaneamente predominou fazendo com que 
os padres, expulsos em 1640, fossem readmitidos. Esse grupo lusdfilo 
e jesuitdfilo foi que, em 1641, fez fracassar o primeiro movimento 
"crioulo nacionalista", em toda a Amdrica, usando da pouca varoni- 
lidade de Amador Bueno e do fato de estar o Planalto, momentaneamente 
esvaziado de sua populagao maseulina, apresando indios, em aldm rio 
TTruguai, no sul mesopotamico, a uma distancia de mais de 2.000 quilo- 
metros do centro planaltino, exatamente nessa mesma data de mar^o 
de 1641 e lutando contra os jesuitas em M'Borord. 
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1.°) Tatmay, "Hist. Geral das Bandeiras Paulistas", II, 
162, reproduz Tim treeho do depoimento do padre Montoya, 
no processo contra o Luiz de Cespedes o infeliz governador 
do Paraguai. Diz o Mestre: 
"Quanta ol Antonio Pedrozo e Bom Francisco Bendon de 
Quevcdo (genro de Amador Bueno), estes ao proprio depoente 
afirmaram estarem em campanha, por mandate BEL BEY 
QUE TEN!AN EN EL BBASIL". 
Surpreso Ihes retrucara Montoya, arguindo os de trahidores. 
"SOLO NUESTBO BEY BON PEELIPE EBA EL BEY 
BE TOBAS ESTAS YNBIAS Y QUE ELLOS EBA TBAY- 
BOBES". 

2.°) Taunay, "Eist. Geral-das Bandeiras Paulistas", 11, 
79, cita um treeho do "Kelacion de los Agrabios", o qua! 
testemunha: 
" Levantaron sus capitanes y otros officiates de guerra con 
vanderas, COMO SI FUEBAM LEVANTABOS Y AMOTI- 
NABOS CONTBA SU BEAL COBONA". 

3.°) Taunay, "Eist. Geral das Bandeiras Paulistas", II, 
124, meneiona um topieo do padre Crespo, o qual eonfirma 
magnificamente as conelusoes que se tira dos aeima referidos. 
Assim, o jesuita padre Crespo, em memorial dirigido a Fe- 
lipe IY, se referindo aos apresadores: 
"SIN CONOCEB A LA BIVINA Y UMANA FUESTBA 
MAGESTAB". 

Por esses preciosissimos documentos, merecedores da mais 
absoluta fe, alem de serein eles admiravelmente coneordantes, 
no tocante a conclusao, verifiea-se que, no Planalto, em 1628, 
ja se cuidava de um rei proprio, o que quer dizer de soberania 
propria, no Brasil e portanto de uma desligagao com a Metro- 
pole, a qual, nessa ocasiao nao era lusa, mas sim espanhola. 

Com isso tudo, ve-se, pois, com notavel evidencia e grande 
clareza que, a alma naeional, que se forjava, no Planalto pau- 
lista iniciava vigorosa e iniludivelmente os primeiros passos, 
em manifestaQoes soberbas contra a Espanba, bem eomo contra 
o dominio espanhol, com demonstragoes positivas da existencia 
de um esplrito de independencia indisfargavel. 

Nao se fazem evidentes essas manifestagoes ? 
Esses tres documentos nao formam uma impressionante 

unanimidade, indicando maravilhosamente essas conelusoes, em 
magnifiea previsao do que iria acontecer? 

Sintetizando temos que, essa doeumentagao acima firma os 
seguintes postulados: 

1.°) O Planalto maniiestava iniludivelmente uma alma acriou- 
lada, moralmente independente dos Reinos metropolitanos. 

Sim, por que, se no Brasil havia, ou os apresadores pro- 
clamavam, a existencia de um rei proprio, ainda que nao 
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houvesse, de fato, mas, apenas, na vontade dos planaltinos, 
isso quer dizer que um esplrito nacional entao no Planalto 
bastante forte, de maneiras a se concluir que, o episddio da 
aclamagao de Amador Bueno, ocorrida no Planalto, 13 anos 
mais tarde, foi uma continuaQao ou uma eoncretizagao do que 
diziam os apresadores, segundo o depoimento de uma teste- 
munha de vista, da estatura de um padre Montoya. 0 eenti- 
mento popular seria esse. 

2.°) 0 esplrito de rebeldia, evidente no depoimento de Montoya, 
nao era dirigido, contra Portugal, em favor da Espanha, tal 
qual vinha sendo interpretado o animo de alguns Mspano- 
paulistas, entre os quais D. Francisco de Rendon de Quebedo, 
segundo o que vinha sendo evocado como hispandfilo, pelos 
ortodoxos que seguem cegamente o "tabu" relatado por Pe- 
dro Taques e por Frei Caspar. 

Sim, por que dos depoimentos unanimes, dos meneiona- 
dos aciina, transpira cristalinamente o pouco acatamento e 
a pouca dedicaQao ao rei da Espanha, cujas autoridade e 
majestade eram desconhecidas e substituidas por outras, de 
origem diversa e de cor local. 

Eu, apenas, me admiro como esse fenomeno tao claro, tao 
evidente, tao facil de ser apreendido, deixasse de ser vislum- 
brado antes! Explico essa lacuna lamentavel, em que o con- 
servatorismo, em torno dos "tabus", creados pela moldagem 
psiquica especial de Pedro Taques e de Frei Gaspar, tem ven- 
dado os olhos dos nossos intelectuais, a ponto de privar a justa 
interpretagao dos fatos de nosso passado, de uma parte de seu 
patrimonio. A lenda de Taques e de Frei Gaspar, ja feita, 
influeneiou os nossos intelectuais, no sentido de nao cuidarem 
mais do assunto como se o seu esclarecimento fosse cousa 
concluida. 

Depois do capitulo belico-economico do apresamento nas 
redugoes jesuitas seria natural que, esse inicio, tao claramente 
denunciado, por reverendos, absolutamente desinteressados no 
caso, fosse progressivamente evoluindo no sentido nacionalista, 
pois o Planalto, depois desses eventos, no periodo do auge do 
ciclo do apresamento, deveria se ter acrioulado, ainda mais. 
As idades correndo, foram geragoes, que se foram sucedendo, 
sob a egide das mesmas forgas, determinadoras do nascimento 
da alma planaltina, as quais a deveriam ter tornado cada vez 
mais independente da Metropole, fosse esta espanhola ou por- 
tuguesa. Com a persistencia das forgas causadoras do nacio- 
nalismo no Planalto, este devia, fatalmente, continuar a sua 
evolugao na diretriz, seguida ate entao. 

* * ■* 
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E' de se notar, a profunda e admiravel similitude de linhas 
marcadoras, entre o aeonteeido no inicio da conquista do Guaira 
e relatado pelos padres Montoya e outros e a aclamagao de 
Amador Bueno. Isso nao sugere que, o fato relatado pelo pa- 
dre Montoya, teria sido o embriao ou o projeto da futura 
aclamagao? 0 objeto da cronica-depoimento do padre guai- 
renho-peruano nao teria sido um desejo do fidalgo espanbol, 
desejo esse, que ele tentou por em pratica 13 anos depois, isto 
e, quando julgou de oportunidade ? Essa similitude nao e uma 
quimera, mas e de evideneia notoria! 





PARTE III 

0 Apresamento 





CAPlTULO I 

PROLOGO 

0 APRBSAMENTO foi um eiclo economieo, como foi o 
do agucar, e nao um simples movimento idealista, com base na 
neeessidade de luero imediato, como o supoe o vulgo ignorante. 
0 apresamento nao foi uma mera epopeia de aventuras yolun- 
tarias, fruto de espiritos exaltados, que nao tinham o que fazer. 
Esse capitulo da nossa historia nao pode ser apresentado como 
conjunto de aventuras de "gangsters" seiscentistas, que isso 
faziam. unieamente impelidos por seu animo belieo-aventuroso 
e a crueldade propria do tempo. Nada disso! Nao podemos 
conceber o apresamento como uma serie de atos voluntarios e 
esportivos, em que o mobil pretensamento objetivado seria o 
engrandecimento de uma futura patria, que nao podia ser adi- 
vinhada e cujo conceito nao estava, ainda, definido. (1). 

(1) Nao pode restar a meuor duvida de que o sertanista nao rea- 
liaava o apresamento, avangando pelos sertoes, com o fito politico de 
aumentar as terras portugnesas da Capitania de S. Vicente, as quais so 
muito indiretamente foram acrescidas. Profundamente incultos, os pla- 
naltinos visavam o objetivo imediato de eonseguir uma fonte de renda 
que Ihes desse algum poder aquisitivo, afim de que nao fossem obriga- 
dos a voltar a selvageria. Nao tiveram eles a fonte de riqueza do pau 
brasil, que so medrava, vigoroso em latitude, ao norte do Cabo-Prio. 
Nao tinham tampouco a riqueza do Nordeste agucareiro. Buscavam, por 
isso, o apresamento do gentio, que, industrializado, Ihes proporcionaria 
algum elemento de poder aquistivo. 

E' incontestavel, alias, que os planaltinos avangavam pelo sertao, 
porque iam dando desenvolvimento a sua inddstria de apresamento. Ro- 
berto Simonsen, loc. cit., estuda essa questao de modo bem convincente, 
mostrando, com clareza, que o apresador buscava mercadoria humana, 
nao s6 para seu resumido eonsumo planaltino masa para vender pelos 
demais nueleos lusos ao longo do literal atlantico, os quais ficaram em- 
paturrados de escravos indios que o Planalto Ihes vendia. 

Alias, desde o inicio da vida europeia no Planalto, que esse co- 
mercio exportador tinha lugar. 

No eomego, antes da vinda de Martim Afonso, ja o apresamento 
tinha lugar, mas cm escala ainda diminuta, porque o mereado consumi- 
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0 apresamento foi uma epoca economica predeterminada 
pelas circunstancias que envolviam o Planalto, na qual o pau- 
lista nao tinha a escolher seus meios de vida. Ele foi constran- 
gido a aceitar o que o conjunto de circunstancias Ihe propor- 
cionava. Caso, porventura, esse meio de subsistencia que 
que consistia no apresamento, Ihe repugnasse, ela teria faltado 
ao mais primario dos instintos humanos, o famoso "primo 
vivere... " Se da epopeia resultou um alargamento das fron- 
teiras da Capitania vicentina, as quais na ocasiao, se confuu- 
diam nas terras espanholas, isso se deu indiretamente, mas nao 
foi esse o maior ativo do apresamento, que pode inscrever entre 
as parcelas do seu saldo, o seguinte: 

AO APRESAMENTO, O BRASIL DEVE SUA EXIS- 
TENCIA COMO NAgAO. 

Como os ambientes geograficos, economico, social etc., nao 
tinham outorgado ao Planalto possibilidades de grandes rique- 
zas, tais como a do pau-brasil, ou o agucar, os quais faziam a 
prosperidade de outras colonias lusas, os habitantes do Pla- 
nalto buscaram um meio de viver. O apresamento foi, assim, 
uma taboa de salvagao, uma questao de "solus populi"..., em 

dor da mercadoria humana apresada e vendida se resumia unicmente 
em Portugal. Mas, logo depois da implanta§ao do a^uear no Nordeste 
abriu-se para o apresamento industrial um mercado de consume que ab- 
sorvia varios milhares de cabe?as, por ano. 

E' uma carta escrita a 13 de Janeiro de 1606, pela Camara Muni- 
cipal de S. Paulo, ao donatirio da Capitania de S. Vicente, que tern 
este trecho que nos assegura. 

"Tornamos a lembrar, acuda Vms., porque de Pernam- 
buco e da Bahia, por mar e por terra Ihe levao o gentio 
do seu sertao o districtto... " (Azevedo Marques, "Chrono- 
logia", 226). 

Depois, no decorrer da primeira metade do seculo XVII, o mercado 
nordestino, consumidor do que economicamente o planaltino produzia, 
aumentou muito. 

E' que o flamengo, dominando os mares, com a hegenomia de suas 
frotas invenciveLs, impedia o trafico importador de escravos africanos. 
Sem eoneorrencia e com o monop61io do fornecimento de bragos para a 
opulentissima industria-agricola do aquear, o planaltino teve que fazer 
laumentar o apresamento proporcionalmente a proeura, que crescia sem 
limites. Dai o incremento do bandeirismo apresador, nas terras hispano- 
jesuiticas, no decurso do segundo quartel do seculo XVII. Dai os ensi- 
namcntos de Taunay, na sua Hist. Geral das Bandeiras Paidistas, II, 
citando docuinentos jesuiticos, em que a atividade exportadora do Pla- 
nalto era referida, variaa vezes, como enviando indios guairenhos para 
o Nordeste. 
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que nao havia outro meio. Eles nao escolheram! 0 problema 
Ihes foi imposto! 

Qual dos sens eensores teria hesitado? Sera crime terem 
eles procurado lucro imediato? Mas isso nao e o qne todos. 
fazem, desde o sacerdote que batiza, o medico que elinica, o 
advogado, o magistrado, e o professor ? Foi a desprote^ao das 

Pesquisa realizada em 2.000 inventirios dos s^culos XVI e XVIl: 

nas quais foram encontrados 8.000 indios e 265 africanos 
o que significa uma proporgao de 34 indios para 1 africano. 
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eondigoes naturais que langou os moradores do Planalto no 
apresamento, os quais buscavam, com afa, um meio qualquer 
que os suprisse das deficieneias, em que foram abandonados. 

Quando Martim Afonso aportou em S. Vicente em 1532, 
ja eneontrou inicio do apresamento, exercido pelo patriarea 
Joao Ramalho (2). 

(2) O apresamento foi, antes consequencia do que causa. 8e nao 
tivesse havido na Metropole, a prineipio, e depois no Nordeste aquca- 
reiro, procura de escravos amerindios, procura essa refletida nos pregos 
que eram oferecidos pela mercadoria, nao teria havido apresamento, pois 
ninguem iria se dediear a uma atividade menos luerativa, cuja produ§ao 
nao tivesse remuneragao. O apresamento. repito, era uma atividade eco- 
nomica, a qual so tinha lugar porque o pre§o obtido pelo escravo ame- 
rindio, dava para eobrir as despesas necessarias para o funcionamento 
da industria apresadora. 

Assim, como se pereebe, o apresamento sendo um mero resultado 
dos pre^os oferecidos pelos nordestinos, temos que o apresamento foi uma 
consequencia da atividade aqucareira. 

Com essa serie de racioeinios logicos e elaros, pereebe-se bem que 
nao e facil se atirar pedras no apresamento! Elas, com facilidade, vao 
cair no proprio telhado! 
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Sao muitos elementos que nos mostram, com evidencia, que 
o apresamento era exercido na capital vicentina, antes da che- 
gada de Martim Afonso, ("Islario", Alonso de Santa Cruz). 
Jorge Lopes Bixorda nos lembra esse apresamento nessa fase 
anterior a 1532. 

Nesse tempo era a Metropole que servia de mercado com- 
prador para o pouco que era apresado em S. Vicente. Depois, 
foi o Nordeste que se avolumou como mercado comprador de 
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escravos amerindios de S. Vicente, por que, ai se desenvolveu 
importantissimo centro de trabalho, com o plantio da cana e 
o progressivo fabrico do aguear. 

Essa extraordinaria regiao cumulada pela natureza, que 
fora prodiga em Ibe facutlar vantagens, como ja tivemos 
ocasiao de ver exigia, imperiosamente, bragos que movimentas- 
sem sua maquina produtora. Essa exigencia se fazia sentir 
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pelos pregos altamente convidativos que a regiao, dotada de 
elevado poder aquisitivo, podia ofereeer. 

0 eseravo africano, muito melhor, mas muitssimo mais 
caro, nao podia, por si so suprir as neeessidades bracais dessa 
industria-agrieola agucareira, as quais cresciam enormemente. 

Roberto Simonsen nos apresenta um eseravo africano, que, 
pela elevagao de seu prego de aquisigao, ficava fora do poder 
de eompra de quem nao fosse muito abonado, {Hist. Econom. 
do Brasil) (3). Mas, mesmo que assim nao fosse, o africano 
so, nao seria suficiente para a produgao do agucar, tal como 
essa mercadoria foi produzida no Nordeste. 

0 apresamento local, outra fonte a qual os produtores nor- 
destinos poderiam recorrer, nao era de se fazer notar, pois o 
bandeirismo so teve lugar ua Capitania vincentina. (Paulo 
Prado. "Paulistica"), (4). 

0 crescimento vegetative das populagoes servis, outra 
fonte de aumento do brago a que os produtores nordestinos 
poderiam recorrer para enfrentar os desgastes anuais de sua 
gente trabalbadora, tambem nao se poderia computar em gran- 
de escala, pois, a mortalidade, entre os eseravos, naquelas eras 
de atraso da medicina e principalmente das eondigoes sanita- 
rias, teria sido imensa, (Eschwege, citado por Oliveira Vianna, 

(3) E' porisso que a Capitania de S. Vicente nao podia possuir 
muita gente africana. O argumento do poder aquisitivo e estnagador. 
So por uma requintada ma fe, ou por teimosia pouco inteligente, ainda 
ha quem empaque, nao aeeitando-o. 

O Planalto pauperrimo, sem fonte de riqueza alguma, nao tinha 
com que eomprar eseravos africanos, muito mais caros. Entretanto, al- 
guns poueos planaltinos mais afortunados como Afonso Sardinha e ou- 
tros, dotados de maior poder aquisitivo, tiveram africanos nos sens res- 
pectivos sequitos. Estes existiram, mas foram exeecionalmente poueos. 

So por literatura, ou por capricho, se pode coneeber o contrario! 
(4) Um argumento que me faz concluir pela nao existencia do 

apressamento f6ra do Planalto, e que no Nordeste nao houve antago- 
nismo violento entre jesuitas e moradores. 

Porque houve esse antagonismo no Planalto e no Maranhao? 
Em virtude do apresamento. O jesuita nao queria que o indio fosse 

escravizado, pois o apadrinhava com todas suas forgas. O morador pre- 
cisava escravizar o indio, pois nao tinha outra fonte de renda. 

Desse antagonismo surgiu a luta entre morador e jesuita. 
Por que no Nordeste nao houve essa luta? 
Por que la nao houve o pomo da discdrdia, que era o apresamento! 
E' o logico raciocinio que esta a nos ditar essa resposta. 
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"Evol. do Povo Brasileiro"), determinando um saldo demogra- 
fico respective, negative. 

Com esses elementos contraries, que passamos em revista, 
os nordestinos foram obrigados a eomprar escravos amerindios, 
apresados pelos planaltinos, segundo ja ensinou o Prof. Taunay, 
{"Hist. Geral das Bandeiras Paulistas", "Subsidios para a 
Hist, do Trafico Africano no Brasil Colonial"), bem come Si- 
monsen, {"Hist. Economica do Brasil"). 

Assim, os planaltinos foram obrigados a langar mao dessa 
oportunidade, que Ihes deparava de, indiretamente, se associa- 
rem a riqueza agucareira do Nordeste, fornecendo a ela uma 
parte importante da mao de obra da qual imperiosamente ne- 
cessitava, sem a qual teria perecido. 

Seria de se recriminar a fungao exercida pelos apresa- 
dores ? 

Deslustra esse mister apresador, a nossa regiao planaltina ? 
No regime capitalista, em que vivemos nao procedem todos 

da mesma maneira, isto e, em busca de um lucro economico 
qualquer ? 

E' de se recriminar essa fungao apresadora, a qual e mal- 
sinada pelas leis e pela moral, hoje vigentes mas que no tempo 
em que foi praticada era benemerita, pois foi gragas a essa 
atividade que tivemos o agucar desenvolvido em fonte da eivi- 
lizagao no Nordeste? 

Quern nos garante que as atividades hoje admitidas nao 
serao proscritas amanha pelas leis e pela moral? 

E' precise que os que se dao a liberdade de anunciar pal- 
pites neste assunto, mesmo porque querem se manifestar sobre 
todos os ramos de saber humano, o fagam alem de com conhe- 
cimento, com honestidade e isengao de animo, nao se deixando 
impressionar pelas lamurias apaixonadas dos veneidos, os quais 
nao se cangam de proferir os mais calorosos improperios con- 
tra seus vencedores. 

Isso e perfeitamente humano! Eles, os jesuitas, que cla- 
mam chorosos contra os apresadores, estao no seu papel! Os 
que se deixam influnciar por escritos dos padres da Compa- 
nhia, e que nao estao fazendo cousa mereeedora de consideragao. 

Os cronistas jesuitas que escreveram na epoca em que eles 
eram esmagados, tinham que truncar a verdade, pois esse era 
o unico meio ao seu alcance para se vingarem dos seus inimi- 
gos, na impotencia em que se encoutravam. Assim, os cronistas 
tinham que preferir anatemas, pois eram os veneidos rangen- 
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do os denies, em rilhados raivosos contra os apresadores. Alias, 
esses eronistas jesuitas eram useiros em investir furiosos contra 
todos aqneles que nao se inclinavam ante a onipotencia da 
Companhia. 

Eis os numerosissimos casos no Paraguai, entre os quais 
o do famoso bispo Cardenas e de outros governadores espanhois, 
que nao foram afeigoados da Companhia, mencionados pelo 
Prof. Taunay, na sua "Hist. Geral das Bandeiras Paulistas"! 

Compreendo perfeitamente a paixao dos jesuitas, escribas 
da Companhia e particularmente a do padre Simao de Vas- 
concellos! Porventura, nao escreveram eles quando estava mais 
acesa a luta entre paulistas e jesuitas? A natureza humane 
e suceptivel de sentimentos, nem sempre angelicos, de acordo 
com os ensinamentos de Cristo. Por que se exigiria que esses 
eronistas loiolanos tivessem sido forrados de eontextura de ves- 
tais, niveas de imparcialidade, na luta de exterminio em que 
seus irmaos de roupeta eram partes inermes contra a sanha dos 
apresadores vitoriosos? Muitos desses jesuitas nao escreviam 
seus relatos, ainda, afogueados pelo abrazamento intense da 
luta bravia que se feria no Planalto? Entre esses que nos 
legaram seus eseritos, visivelmente exagerados e faltos de sere- 
nidade, alguns eram vitimas diretas de agravos, que consta- 
vam de repetidas tropelias dos apresadores, que os expulsavam 
sistematicamente. Como querer que essa gente assim vergas- 
tada, escrevesse com suave imparcialidade e fosse serenamente 
fria, rigidamente veridica em suas cronicas? 

Qualquer crianga poderia perceber isso! 
O que admira e que ainda haja quern se estribe nesses es- 

eritos, para apedrejar os apresadores! 
0 historiador honesto, inteligente, de boa fe, animado do 

unico proposito de reconstituir a verdade, deve compreender 
o que deixei explicado e nao erigir esses depoentes em julga- 
dores! As cronicas jesuiticas devem ser tidas como pegas in- 
formativas de um inquerito e jamais como setengas de magis- 
trados. Estas, somente poderiam ser lavradas por quern nao 
tivesse o menor interesse no pleito. 

Isso e de raciocinio primario e admira que quern vista far- 
dao academico nao possa compreender! Sim, por que so faz 
que sao rubras de colera ineontida, atacando com endemo- 
ninhada ira os que so pensavam em remediar sua pobreza e 
atirando sobre o Planalto vieentino-paulista, toda sorte de 
diatribes e de visiveis exageros, nos quais podiam implorando 
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a destruigao e o arrazamento da vila anchientana, como a mal- 
di§ao de toda a estirpe piratiningana, (5), (6), (7). 

Infelizmente nem todos que se referem ao apresamento, 
o fazem tendo em conta o racioinio aeima. Uns por apoucada 
visao, ou por obnublagao de intelecto, outros por simples igno- 
rancia apesar de se emplumarem de historiadores, ou falta de 
cultura, outros por facciosismo ultra-religioso, animado de espi- 
rito anti-liberal e intolerante; outros, em virtude de invejoso 

(5) Que Ssses relates jesulticos sao enormemente exagerados, 6 o 
proprio bom sense quem o diz, pois o amerindio preferia, as vezes, o 
jugo dos paulistas aos meigos afagos jesuStieos. 

Veja-se, por exemplo, o case de Sebastiao Preto, relatado pela pena 
magistral de Basilio de Magalhaes, na sua "Expansao Geographica", 115; 

"laso nao impediu que Sebastiao Preto, em agosto de 1612, andando 
a proar escravos indigenas naquella zona reunisse cerca de 900 deles, com 
os quaes marchava para S. Paulo, quando o Governador de Ciudad Eeal 
sahiu com for^as superiores no encal^o dos paulistas, conseguindo reto- 
mar-lhes mais de 500 guaranys apresados dos quaes a metade ainda fugiu 
para DE NOVO JUNTAE-SE AO COMBOIO DO BANDEIEANTE 

fisse proeedimento dos apresados desmente do modo mais cabal, as 
apaixonadas objugatorias dos eronistas da Companhia que tanto tern im- 
pressionado a ingenuidade ignorante de uns, a boa fd de outros e a m& 
vontade eomprovada de muitos medalhoes, que, abelhudos, se metem a 
dar opinioes no que nunca entenderam. 

fisse proeedimento dos indios, apresados por Sebastiao Preto, equi- 
vale a um depoimento pessoal das pseudo vitimas dos planaltinos, o qual 
desmente cabalmente os lacrimosos relatos dos escritores inacianos. 

(6) Uma das acusaqoes mais frequentes contra os bandeirantes 
6 a de que eram perversos e procediam com crueldade. Dizem os ero- 
nistas espanhois: 

"Los Portugueses em menos de seis anos, habian destruido 
m6s de treseientas aldeas de indios que habia en los arredores 
de San Pablo, haciendo perecer unas descientas mil almas. En 
la escursion que hemos resenado del aiio del 1628, la sola 
compania de Antonio Eaposo Tavares habia treido veinte mil 
indios. Todo el camino desde las misiones hasta S. Paulo 
estaba casi despoblado. Asimismo, los Portugueses llevablam 
sus excursiones hasta el rio Maranon y el de San Francisco. 
Los indios esclavos que no trabaja..." 

Nao sou dos que levam muito a sfirio as acusa^oes de crueldade 
praticadas pelos paulistas escritas, pelos jesuitas, fistes estavam apaixo- 
nados, como era natural! Ainda afogueados pela luta, escreveram com 
odio a embeber-lhes as penas, de mistura com as Idgrimas, recentemente 
vertidas e talvez com o sangue aborigena derramado. 

Certo que os paulistas nao eram individuos de grande delicadeza! 
Todavia, seria precise crer que fossem muito estupidos, para admitir-se 
que deteriorassem, de propdsito, a mercadoria que iam vender! 
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regionalismo; outros, ainda, por terem um pouco de cada urn 
desses tragos a Ihes entorpecer o espirito de logica e de retidao, 
deturpam o capitulo maximo do bandeirlsmo, o qual tanto me- 
rece ser engrinaldado das maiores homenagens. 

Teriam os jesmtas, ao se estabelecer na America, buseado 
ai eonstituir uma organizacao politica teocratica, ou o fizeram 
altruistieamente tendo por objetivo unieamente catequizar? 

Ora, isso nao seria plausivel! 
Nao posso, pois, dar muito eredito as lamurias dos jesuitas tanto 

mais quanto eram testetfiunhas interessadas no pleito! Depunham sobre 
uma causa, em que eram paries. Como erigi-los em juizos? 

Eis porque, em parte, sens relates nao sao verossimeis. Nao 6 erivel 
que os paulistas, por uma pretensa crueldade, fossem diminuir os resulta- 
dos dos seus esfor§os, tornando mais eseassa mercadoria ou prejudicando- 
Ihe a qualidade. 

Como disse, os paulistas nao podiam ser muitos delieados, na 
faina de apresamentos e tinham de empregar a violencia. Mas, estou 
eerto de que esta foi empregada so em ultimo recurso. Pelo menos, a 
inteligcncia e o bom senso aconselham essa norma de a^ao. 

(7) Simao de Yasconcellos nao foi o unico responsavel, por essas 
afirmativas apaixonadas contra os planaltinos. Entre os muitos escri- 
tores jesuitas que se extremaram nesse sentido estao; 

Padre Francisco Vasquez de Trujillo, " Testimonio de una 
Informacion". Francisco Jarque Dean de la Cathedral de 
Sta. Maria de Albarraein, "Insignes Missioneros dcla Cia. de 
Jesus en la Prov. del Parag.", cit. por Pedro Taques. 

Padre Nieolau del Teeho, Hist. Prov. Paraguayae, 1673. 
Padre Pierre de Charlevoix, Histoire du Paraguay, 1761. 
Conego Joao Pedro Gay, Historia da Eepublica Jesuita 

do Paraguay. 
Padre Simao de Yasconcellos, Chronica da Com. de Jesus, 

Vida do Padre Jose de Anchieta. 
Padre Carlos Tesehauer, Historia do Rio Grande do Sul. 
Padre Pablo Pastells, Historia de la Com. de Jesus en 

la Prov. del Paraguay. 
Padre Montoya, Conquista Espiritual, Cartas. 

Padre Lozano, Historia de la Conquista. 
Depoimentos dos Padres Mancilla, Montoya, Domenech, 

Mazzetta, Ernot, Benavides Christovam de Mendonga, no 
proeesso contra D. Luis de Cespedes. 

Belacion de los Agrabios, relatorio feito na Bahia, pelos 
padres Mancilla, e Mazzetta, meneionando as depredagoes 
feitas no Guaira, pelos paulistas. 

Cartas, pelos padres Duran, Taho, etc. 
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E ha quem se extreme em recorrer a argumentos, no sen- 
tido de ser admitida a primeira alternativa. 

Assim, 
"Duas foram", diz Basilic de Magalhaes, na sua "Ex- 

pansdo Geographica", 185 "as tentativas dos loyolistas no 
sentido de formarem um Imperio indiatico em territorio 
actualmente nosso: 

A primeira ao sul, desde o Paranapanema at6 o Ibicuhy, 
donde os bandeirantes os expelliram na primeira metade do 
seculo XVII e a outra no norte, no antigo Estado do Mara- 
nhao, abrangendo para o interior as duas margens do Ama- 
zonas, na segunda metade do seculo XYIII, tendo elles pro- 
longado por la o seu dominio ate que Pombal os banisse 
em 1759". 

Ainda sobre isso, diz Taunay, na "Hist. Oeral das Ban- 
deiras Paulistas", 

"E, si, em rela<jao, ao embate generoso, entao levantado 
eutre jesuitas e traficantes, nao eabe a gloria dos ignacianos 
uma areola sem ja^a, 6 porque aos olhos de muitos na resis- 
tencia por elles opposta aos escrayisadores mnito entrava da 
ardua disputa em prol da formacjao de sonhado IMPERIO 
THEOCRATICO SUL-AMERICANO; VISAO PERTINAL- 
MENTE ACARTNHADA PELOS PROCERES COMO PELOS 
HUMILDES MEMBROS DA OOMPANHIA". 

Eu tambem me filiei a eorrente de ideias desses dois emi- 
nentes mestres que pesam indisfargavelmente que os jesuitas 
tinham intuitos de aqui organizar um imperio politico. Esse 
objetivo seria, por certo, levado a bom termo se nao fosse o 
apresamento. Este foi a verdadeira "Mitzkrieg", que violenta 
e rapidamente exterminou o inimigo, o qual sem esse ataque 
furioso, teria engulido o Planalto, no avango de sua expansao, 
esmagando a colonizagao lusa, ai estabelecida, detendo-se, tal- 
vez, nas asperas fragas da Mantiqueira, muito ao norte, mesmo 
porque o rio Paranapanema logo seria transposto, pela expan- 
sao jesuitica, que avangaria, geometricamente, na proporgao 
em que crescia. 

• * * 

Mas, sem embargo de tudo, esses padres nao eram ange- 
licos L 

Rudissimos, como a epoea em que viveram, eles se mos- 
traram, pelas cronicas iraeundas contra seus inimigos, inca- 
pazes de aplicar os suavissimos ensinamentos de Cristo, esses 
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que o fizeram o expoente maximo da candura, do perdao, da 
bondade e da tolerancia. 

Eis que o padre Crespo, no auge exponencial de uma 
paixao incontida, incandeseente e reveladora, afirmava: 

"El dicho logar de Sdn Paoblo es poblado de los melhe- 
chores de todo el Brasil; muchos delles san Christianas nuevos 
y se han hecho par domitos sin conocer a la divina y umana 
vuestra magestad". 

Eram tao grande a furia e a endemoninhada virulencia 
dos cronistas jesuitas, que o Professor Taunay, na sua "His- 
toria Geral das Bandeiras Paulistas", II, 125, ensina: 

Assitn, portanto, pedia o padre Crespo se arrazasse a 
capital dos maloqueros". 

So mesmo uma insensatez desmedida, em mistura evidente 
com ma fe, emprestaria autoridade julgadora a esses maverti- 
cos depoimentos, tao manifestamente eles estao eivados das par- 
cialidades. 

Entregar os apresadores ao julgamento de tais juizes, tao 
faltos de serenidade, e, na verdade, revoltante e so pode encon- 
trar excusa na ignorancia e explieagao na ma fe. 

* * * 

A gente moradora do Planalto, eomo eu ja disse, nao tinba 
fonte de renda. Era pauperrima! 0 agucar, fonte de renda, 
que constituia imensa riqueza no Nordeste, coloeava essa regiao 
colonial num piano de superioridade economiea, demografica, 
cultural, etc., sobre os demais nucleos colonials. 

A inferioridade de ordem economico-finaneeira, cultural, 
demografica, etc., de S. Paulo, cerca de vinte vezes menor, me- 
nos importante, menos rico e menos povoado que o Nordeste, 
repercutia, alem disso, de modo proporcional nas demais esferas 
e campos da agao, de maneira que, o Planalto deveria ter um 
aspecto dos mais desoladores. 

0 pau brasil, sem vegetar, com intensidade, ao sul do Cabo 
Frio, nao proporcionou aos planaltinos nenhum elemento de 
riqueza, a qual era outorgada aos demais nucleos colonials 
situados ao norte desse acidente geografico. 

Por outro lado, devido a varias circunstancias, o acucar 
dava ao Nordeste, aquela prosperidade, que tanto impressionou 
Fernao Cardim e se refletia, dominadora, em todas as faeetas 
rebrilhantes da civilizagao, a pulsar vigorosa na parte nordeste 
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da America portuguesa. Relegados ao mais complete abandono 
da fortima, os planaltinos nao dispunham de elementos com os 
quais pudessem emergir da sotoplanura, em que viviam e, assim, 
foram obrigados a recorrer a foute de riqueza que se Ihes depa- 
rava e que deles, apenas, exigia esfor^o, tenacidade, energia, es- 
pirito de aventura, etc. Langaram-se ao apresamento do gentio, 
o que Ihes proporcionava uma fonte de recursos, pois expor- 
tavam a mercadoria humana, apresada nos sertoes, para as de- 
mais regioes da America portuguesa, auferindo dai elementos 
de importagao, com os quais continuavam no viver modesto 
em que iam vegetando. Dai as repetidas palavras, escritas num 
doloroso torn de amargura mal contida, nos documentos que 
tratam da ida dos planaltinos ao sertao, em busca do remedio 
para sua pobresas, como se ve frequentemente nos documentos 
paulistas. 

Os planaltinos tiveram a ventura conjugar-se a sua neees- 
sidade, como outra forga, propulsionadora do bandeirismo, a 
que provinha da guia de riqueza, a qual empolgava a todas as 
imaginagdes da epoca, principalmente as reinois. 0 brilho 
ofuscante das riquezas prodigiosas que a Espanha auferia ao 
seu quinhao ocidental das Americas, cegava as ambigoes lusi- 
tanas, que nao cessavam de demandar aos coloniais, em es- 
forgos dirigidos no sentido de serem desvendadas as lagoas 
douradas, as manoas e os Paetolos da entranhas terrenas. Po- 
*ram, pois duas forgas que se uniram para realisar a penetragao 
no continente virgem: a) A necessidade imperiosa, de ordera 
economica, no Planalto, desprovido, de outras fontes de rique- 
zas, e exigir o apresamento do gentio; 6) a gula da riquezas, 
por parte dos elementos Portugueses, que exigiam a exploragao 
do sub-solo. Eis os elementos de forga, que levaram o morador 
planaltino a penetrar nos sertoes! 

Mas pergunta-se, por que nao se realizou o bandeirismo em 
outra parte da regiao portuguesa da America? 

Se os restantes luso-coloniais eram mais numerosos, mais 
aparelhados, mais pujantes em recurso, porque permaneceram 
arranhando o literal como caranguejo, na expressao de frei 
Vicente d Salvador, enquanto cs planatinos devassavam os ser- 
toes, em obediencia aquelas duas forgas conjugadas? 

E' que aquelas forgas conjugadas so deveriam influir no 
Planalto; porque, se a segunda existia em relagao a todos os 
nucleos coloniais, a primeira so se fazia sentir no Planalto. 

Alem dessa, havia ainda uma circunstancia que tornava 
o bandeirismo obrigatorio no Planalto e o dispensava de exis- 
tir alhures na America portuguesa. E' que os cultivadores 
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de cana no Nordeste, opulentos como eram, enriquecidos pela 
indiistria rendosissima do fabrico, em monopqlio, de uma mer- 
cadoria tropical, podiam eomprar eseravos africanos, em regra 
mais caros, mais efieientes, etc., do que os amerieanos, que, mais 
a mao se tornavam mais faceis de serem apreciados. 

Isso tudo fazia com que o bandeirismo tivesse existencia 
no Planalto e nao no Nordeste acueareiro, que so podia agir 
nas que Ihe outorgariam lucros, desprezando atividades menos 
rendosas, como o apresamento. 

E tudo isso fazia com que fosse formando no Planalto um 
nueleo belico-eeonomico, cheio de "vis propulsiva", destinado 
a indiretamente dilatar a esfera territorial da Capitania vicen- 
tina, ferisse essa dilatagao a quern ferisse, fossem as regioes 
percorridas as epanholas, ou fosem simplesmente as selvas 
americanas. 

Indiretamente, a zona luso-americana se foi dilatando, com 
a depressao correspondente da zona espanhola e com sacrificio 
da zona selvagem da America. 

E' certo que, esse avango luso-paulista nao obedeceu a im- 
pulses imperialistas, no que me alinbo de inteiro aeordo com 
Calogeras, ("A Politica Exterior do Imperio"). 

Por outro lado, nas terras eastelhanas do Paraguai se 
baviam fixado os Jesuit as, nova ordem catolica, destinada a ser 
reagao contra a reforma religiosa que lavrava intensa na 
Europa. 

Ja vimos como tiveram ingresso no Paraguai os primeiros 
loiolanos, que foram os primeiros peregrines da religiao em sel- 
vas sul-americanas. Entretanto, so no comego do seculo seis- 
centista (1607), teve lugar o inieio da organizagao teoeratica, 
em terras espanholas. Em 1609, foi fundada a redugao de 
Santo Inacio, Junto a foz do rio Pirapo, ao longo dos nume- 
rosos cursos que banbam essa regiao. Assim, sobre o rio Pi- 
rapo, alem da redugao de Santo Inacio, foi estabelecida, logo 
acima, a de Loreto, cujas ruinas ai estao, testemunbando o 
esforgo e a grandiosidade dos estabelecimentos Jesuitieos, em 
terras do Guaira; sobre o Tibagi, firmaram-se os nucleos de 
S. Jose e de San Xavier, no baixo eurso desse rio; o de San 
Pablo, Enearnaeion, Santo Antonio e Sao Miguel, no alto Ti- 
bagi, no rio Ivai, foram loealizadas as redugoes de San Tome, 
nas nascentes desse rio; e, por sobre o alto Pequiri, foram fixa- 
dos esses estabelecimentos a provincia de Guaira, que pertencia 
a organizagao Jesuitica, que possuia as provincias do Paraguai, 
do Tape, de Itati, do Parana, do Uruguai, etc.. 
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E' natural que tendo diante de si indios ja cristianizados, 
para alem do Paranapanema, nao fossem os planaltinos em 
busca de indios, ainda bravos, nas selvas sertanejas. (Basilio 
de Magalhaes, "Expcmsao geographica", 117 in-fine). 

Com isso, e claro que teria de haver luta entre duas for§as 
que tendiam a se encontrar, no seu desenvolvimento. Eram 
duas orientagoes contrarias, que, nas suas expansoes, deveriam 
se chocar antagonicamente. Foi o que se deu, no decurso de 
seiscentismo, como iremos ver. 

A bandeira Nicolau Barreto, no alvor primeiro do seculo, 
foi, sem duvida, o primeiro acorde nessa luta, que iria se de- 
sencadear, fragorosa, no correr do seiscentismo. Mas, nesse 
tempo, ainda que nao estivessem estabelecidas as redugoes 
loiolanas, a agao dos sertanistas planatinos, felizmente, nao 
passou incolume ao registro das lamurias dos inacianos e a 
melhor prova disso esta na carta de Mancilla, que Taunay fez 
publicar, {"Hist. Geral das Bandeiras Paulistas", I). 

Foi em seguimento a esse alto feito do bandeirismo que, 
em 1606, encontramos cativando indios e voltando de uma pere- 
grinagao ao Guaira, o famoso capita© Manoel Preto, que trouxe 
de Vila Rica, bojudo carregamento de pegas, como se pode 
verificar em "Adas", vol. II, 184. Nesse mesmo ano de 1607, 
no mes de fevereiro, preparava-se em S. Paulo muita gente 
"que hya ao sertdo carijo ao resgato com tendas de ferreiro". 
Naturalmente, esse sertao dos carijos, era o Guaira, que se 
fazia bem conhecido dos planaltinos. Creio que, igualmente 
nessa diregao, teria penetrado um tal Joao Pereira, de quern 
falavam os documentos e que foi ate onde pairavam os indios 
"biobebas" (pes ehatos). Em 1611, em continuagao a essas 
empreitadas e sob as instigag5es de Dom Luiz de Souza, 
foi ao Guaira, o planaltino Pedro Vaz de Barros. A res- 
peito desse alto feito do bandeirismo, do qual foi protago- 
nista o luso-paulista Pedro Vaz de Barros, o prof. Taunay 
na sua "Hist. Geral das Bamdeiras Paulistas", fornece mais 
minucias. Nessa ocasiao, Diogo Fernandes levou ao sertao dos 
"pes chatos" uma expedigao que suponho haver trilhado as 
terras guairenhas. No ano seguinte, em bandeira do Guaira, 
estava o capitao Sebastiao Preto, filho do povoador Antonio 
Preto. Nesse ano de 1612, estava Sebastiao Preto em terras 
do Guaiara, segundo estuda Taunay na sua "Hist. Geral das 
Bandeiras Paulistas". Basilio de Magalhaes {loc. cit.), afirma 
entao, Sebastiao Preto prendeu cerca de 900 indios e com eles 
voltava para Sao Paulo, quando o governador espanhol de 
Ciudad Real, com forgas superiores, foi no seu encalgo e Ihe 



Amadou Bueno e seu tempo 95 

retomou cerca de 500 guaranis, metade dos quais, fugindo, foi 
de novo juntar-se aos paulistas, o que e indicio da nenhuma 
crueldade dos habitantes desta terra, para com os mdios. Ainda 
com destine ao sul guairenho e talvez mesmo ultrapassando-o, 
partiu em 1615 o capitao Lazaro da Costa, com grande acom- 
panhamento, como certifieam os documentos das publieagoes 
paulistas. De acordo com um deles, pudemos reconstituir os 
nomes dos apresadores dessa expedigao, {Inventdrios e Tests., 
Ill, 394 e 435). A bandeira estava em Dezembro no sertao 
dos carijos foi, na verdade, o Guaira, que ainda nao era conhe- 
cido por esse nome, pelos planatinos. 

Em 1619, prosseguindo na eampanha, entre o grupo luso- 
planatino e o hispano-jesuita-guarani, encontramos o sertanista 
Manoel Preto, — segundo nos relata Basilio de Magalhaes, 
{"Expansdo eGographica"), tirando grandes contingentes de 
indios das aldeias de Jesus Maria e de Santo Inacio. Nessa 
ocasiao deveriam 

"ser constantes as arremetidas dos ca§adores de escravos no 
rumo do sul, por toda a segunda decada do seeulo XVII, 
porquanto, a 5 de julho de 1619 (Rev. do Instit. Hist, e Geog. 
de S. Paulo, vol. V, pag. 185), era expedido um alvara regio 
mandando tirar devassa aos eulpados de fazer entrada no 
sertao dos patos, a resgatar gentio", (Basilio de Magalhaes, 
loc. ext.). 

Os paulistas nao deram sinais que tivessem estado em em- 
preendimento de bandeirismo, durante os anos de 1620-21 e 22. 
Nao creio que sua faina estivesse paralisada, durante esse lapso 
de tempo, e penso, mesmo, que a atividade dos nossos antepas- 
sados tenha sido continua na penetragao dos sertoes do Guaira. 
Mas, os documentos dessa epooa silenciam a respeito de qual- 
quer feito, nao deixando a menor fimbria, pela qual se pudesse 
elueidar alguma empreitada, nesse periodo. 

Em 1623, porem, noticiam os documentos que teria bavido 
qualquer cousa, da maxima importancia, em materia de ban- 
deirismo : 

" que esta vila esta despejada pelos moradores sere 
idos ao sertao, pella qual rezao se nao podia fazer o caminho 
do mar por nao aver gente para o poder coforme este man- 
dado. .. {Adas, III, 41). 

Nao se sabe a que bandeira se refere esse feito sertanista, 
nem quais os paulistas neles engolfados. E' deveras de estra- 
nbar-se que a gente do Planalto nao se tenha importado com 
os negoeios internacionais, entre a Espanha e a Holanda, pois' 
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que, entao, a tregua entre esses paises vinha de expirar, de 
modo que, em breve teriam de fazer se ouvir as vozes dos 
canhoes e das colubrinas, bem como dos arcabuzes e dos mos- 
quetes! Quem sabe se nesses anos de sossego no bandeirismo, 
os paulistas estavam preocupados com os inimigos no lite- 
ral! (8). 

Em fins desse ano, porem, encontramos internada no ser- 
tao dos carijos, talvez o Guiara, uma bandeira da qual faziam 
parte: Henrique da Cunha Gago (falecido no sertao), Joao 
Gago da Cunha, Jeronimo da Yeiga, Mateus Luis Grou, Jero- 
nimo Alves, Diogo Barbosa do Rego e Joao de tal, (Invs. e 
tests., I, 25). E' possivel que esses sertanistas tivessem feito 
parte da mesma bandeira, que, nessa mema ocasiao, foi assina- 
lada no sertao dos indios "ahueus". 

A indiferenga dos planaltinos pela sorte dos baianos, as 
voltas com os holandeses, e deveras incompreensivel pelos que 
nao querem se dar ao trabalho de raciocinar, fazendo uma justa 
ideia das realidades da historia do Brasil. 

Explica-se, porem, essa indiferen§a, em virtude, em parte 
do isolamento geografico, social, mental, demografico, cultural, 
sentimental,etc., em que estavam segregados os habitantes desta 
parte do continente, alem de outras circunstancias, as quais 
analiso em outra parte deste trabalho. Muito pouca coisa 
tinham os planaltinos com os demais moradores dos outros 
nucleos coloniais luso-brasileiros. Nao se havia, ainda, forma- 
do a concieneia da nacionalidade brasileira e os lagos que pren- 
diam o Planalto ao resto da comunidade luso-americana, nao 
podiam deixar de ser muito frouxos e delgados. Estes ainda 
consistiam no espirito de lusitanidade e o Planalto, como vimos, 
era muito pouco luso. 

Alias o desinteresse por tudo quanto se passava fora do 
Planalto, fere a atengao de quem percorre a documentagao 
paulista. 

(8) fisse desinteresse evidente pelas guerras holandesas que asso- 
lavam o Nordeste 6 uma consequSncia de isolamento, em que se achava 
o Planalto, o qual se manifestava, com clareza. 

Infelizmente, nossos historiadores despidos de juizo critico circuns- 
crevendo as suas vistas iis cronieas e ao exame da parte administrativa, 
nao tiveram olhos para essa faceta do passado planaltino. 

O isolamento, em que estava o Planalto, fazia com que os mora- 
dores da regiao cireunscrevessem os seus interesses e limitassem os seus 
horizontes dnicamente ao Planalto. Dai a indiferenga da regiao por 
tudo quanto se passasse alhures. 
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Nem mesmo quando as colonias do Nordeste acucareiro se 
angustiavam com os flamengos, nas guerras holandesas, toma- 
vam os planaltinos qualquer interesse por elas. 

Sabemos que foi pelo esforgo dos coloniais desse Nordeste, 
que os flamengos foram expulsos, nao tendo a Metropole lis- 
boeta de D. Joao IV se interessado em livrar as colonias de 
alem-mar, das garras holandesas. 

Sabemos mais que, os reinois, levados pelo padre Antonio 
Vieira e pelo agarramento egoistico a dinastia, que, na Europa, 
se via aterrorizada ante os espanhois, chegaram mesmo a que- 
rer entregar todo o Nordeste a Holanda. 

Eram os efeitos anestesiadores da coeaina do "papel forte" 
de Yieira. 

Perante esse esforgo dos pernambucanos, nao encontramos 
o menor interesse dos planaltinos, para os quais era perfeita- 
mente indiferente que se conservasse a tradigao iberica, ou que 
fosse ela substituida pela flamenga. 

Tenho a nitida impressao, pela leitura atenta da ampla 
documentagao paulistana, de que os habitantes desta regiao 
nao tinham o menor apego a estirpe lusitana, a que perten- 
ciam, pouco Ihes interessando que a politica passasse a ter as 
cores da Holanda. Alias, essa observagao ja foi feita, muito 
anteriormente pelo Prof. Taunay, ("Hist. Seise, da Villa de 
Sao Paulo"). 

0 unico apego que eonsigo deseobrir nos Planaltinos a 
ibericidade, e a referente a religiao catolica. Nesse particular, 
nossos antepassados eram extraordinariamente aferrados e mes- 
mo intolerantes. Mas, no que concerne a politica, havia neles 
profundo indiferentismo. Pois, nao estavam isolados, como 
sentinelas avancadissimas, em um oceano de inimigos de toda 
especie? Alguem se preocupava com eles? Nao eram eles os 
unieos que faziam forga, por se safar de difieuldades que eriga- 
vam as suas vidas? 

Como exigir-lhes maior apego ao espirito de lusitanidade, 
se eles proeediam de diversas gentes, vivendo secularmente 
isolados, em estado de soberania de fato, pois so a governanga 
da Capitania, da Baia, ou de Lisboa, intervinha com grande 
raridade e para Ihes causar difieuldades! 

Seria, pois, natural e eompreensivel a indiferenga da rude 
gente planaltina pelo sofrer dos demais coloniais. Nunea esses 
demais, que ainda estavam impregnados de forte espirito reinol, 
nos dias de felicidades, se haviam lembrado desses miseros pla- 
naltinos ! 
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Como, pois, se desejar que esses rudissimos desbravadores 
das selvas e cagadores de escravos tivessem afeigao pelos iberos- 
americanos das outras capitanias? 

Cientificamente, a sociologia explica-nos esse indiferen- 
tlsmo, aplicando ao caso em. aprego a seguinte observagao, que 
se conelue, com facilidade, do pensamento de Oliveira Vianna, 
no seu "Evolugdo do Povo Brasileiro": 

"Os nticleos humanos se atraem, na razao direta das 
massas e das similitudes ^tnico-sociais e inversa das distancias". 

Essa aplicagao aos nucleos colonials na America lusa, do 
famoso principio newtoniano torna clarissimo o espirito de in- 
diferentismo que transparece da documentagao. 

A guerra dos Emboabas, no inicio do seculo XVIII, foi 
uma prova corrente do que ficou dito, tendo os nordestinos se 
enfileirado, entao, ao lado dos reinois, e contra os paulistas, 
coloniais como eles. 

CAP1TULO II 

A INFANCIA DE AMADOR BUENO 

Tendo nascido em 1591, Amador Bueno tinha 8 para 9 
anos, quando, no fim do seculo XVI, aqui aportou o Governa- 
dor D. Francisco de Sousa, o verdadeiro impulsionador do 
bandeirismo. Era pois um menino, ainda na infancia, quando 
partiram para o sertao as expedigoes de Andre de Leao e de 
Nicolau Barreto. E' claro que, ainda em tenra idade, Amador 
nao poderia ter tornado parte nesses primeiros passes de apre- 
samento. Mas em 1607, tendo entao Amador ja 16 anos, se 
organizava e partia para o Guaira a bandeira de Martim Ro- 
drigues e a seguir este feito, Belchior Carneiro fez o mesmo, 
tendo levantado mais uma quadrilha de assalto e, com ela pe- 
netrado no Guaira. 

Porque Amador nao se alistou em nenhum desses dois em- 
preendimentos ? 

Nao estava ele nesse periodo de vida em que o arrojo e 
maior que a prudencia ? Isso faz com que o individuo se afoite 
em qualquer empreitada, nao vendo perigos e encarando a vida 
com audacia. 
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A resposta a essa pergunta, so pode ser dada em se tendo 
em conta a interveniencia de um fator decisive na questao, o 
qual e o proprio earacter do jovem planaltino, que, ja na sna 
infancia e na sua juventude se revelava em seu perfil psicolo- 
gico, um individuo aeomodado, pacato e timido, contrario a 
oeupagoes violentas que eram as comumente seguidas pelos 
moQos da epoca. 

Nessa atitude sempre nivelada pela pacatez, Amador Bue- 
no atingiu os 19 anos em 1610, quando se casou. 

Qual seria, na epoca, a oeupagao juvenil no Planalto ? Os 
documentos nos revelam em varias passagens que, aos 12 anos, 
ja era comum tomarem os individuos o caminho do sertao. 
Temos, com exemplos frisantes do que fieou asseverado, os 
easos de Antonio Pires de Campos e do — Anhanguera. 

CAPITULO III 

O CASAMENTO DE AMADOR BUENO 

Naseido em 1591, no seu inicio, Amador Bueno, ao se orga- 
nizar, em 1602, a bandeira de Nicolau Barreto, estaria com onze 
anos e, portanto ainda nao poderia ter o seu nome emparelhado 
com os que formaram essa empreza, da qual se tern amplos 
esclarecimentos, mas em 1607, houve outro empreendimento de 
apresamento, cbefiado por Belchior Carneiro, dirigido contra 
Guaira, entao, Amador Bueno estaria com 16 anos e, portanto 
em idade de participar de movimento, que a todos, no Planalto 
empolgava. Conhecem-se cerca de vinte componentes dessa 
empreitada e desse total nao se ve o nome de Amador Bueno. 

No ano seguinte, liouve a bandeira de Martim Rodrigues 
Tenorio, a qual agiu na mesma regiao que a anterior. 0 nome 
de Amador Bueno, tambem nao figura da lista dessa armagao, 
da qual sao conhecidos cerca de uma dezena de paulistas, nao 
obstante, entao, ja Amador ter cerca de 17 anos, (Ellis, "0 
Bandeirismo Paulista"). 

Em 1610, isto e, ao ter Amador Bueno, cerca de 19 anos, 
eu penso ter ele se casado, o que nao seria impossivel, visto 
como, com essa idade, a fisiologia nos ensina que, um homem 
normal pode perfeitamente se reproduzir. 



100 Alfredo Ellis Junior 

Eu, me firmo em que o easamento de Amador Bueno foi 
em 1610 ou aproximadamente, em virtude do seguinte racio- 

a) £sse easamento nao pnderia ter sido antes, pelo seguinte: 
Bernarda Luiz, com quem se casou Amador Bueno, era 

filha de Anna Camacho; esta, filha de D... Camacho; esta, 
filha de Batholomeu Camacho e de Catharina Ramalho; esta, 
filha de Joao Ramalho e de Izabel Bias (Bartyra) ; esta, filha 
de Tibiri^d. 

For essa genealogia, temos que, Bernarda Luiz, a esposa 
de Amador Bueno, seria filha de Anna Camacho, neta de D... 
Camacho, bisneta de Catharina Ramalho ,trindta de Izabel Dias 
(Bartyra), e tetraneta de Tibiriga. 

Isso quer dizer que Bernarda Luiz era descendente de 
Tibirujd, na 5." gera^ao, ou antes que, em menos de um sdculo, 
decorreram 5 geraqoes entre Tibiriqd e a esposa de Amador 

Bueno. 
Essa genealogia d ensinada pelo genealogista Silva Leme, 

na sua monumental "Genealogia Paulistana", I, 4>8, tit. Car- 
voeiros, que a obteve no livro Razao — do dr. Guilherme Pom- 
peu de Almeida, e pode-se grafa-la da seguinte maneira: 

Tibirita Joao Ramalho 
(fndio) (portuguOs) 

Izabel Dias (Bartyra) 
(India) 

I  

Catarina Ramalho Barlholomeu Camacho 
(mestica, H sangue (portuguOs) 

Jeronymo Dias Cortes D Camacho 
(portuguSs) (li de sangue) 

Anna Camacho, fat. 1613 Domingos Luiz, o Carvoeiro, [at. 1615 (1) 
(Vg de sangue) (portuguCs) 

BERNARDA IUIZ 
(Vie de sangue) 

Ve-se por ai que, decorreram cinco geragoes, entre Tibiriea 
e a esposa de Amador Bueno! Isso quer dizer que, em 100 
anos, para se chegar de Tibiriga a Bernarda Luiz, temos que 
perpassar cinco geragoes. 



Amador Bueno e seu tempo 101 

Ora, a Soeiologia nos ensina que, em media, cada geraeao 
tern 33 anos, com o que teriamos que, as cineo geragoes do nosso 
caso, normalmente seriam 165 anos, os neeesarios para que, elas 
decorresse. Entretanto, temos que, as eonciliar em 100. So 
nos restaria um remedio, que e as comprimir. Bsse e o unieo 
recurso, para poder se acomodar as cineo geragoes, que Silva 
Leme, nos diz, que tiveram lugar, em espago de menos de um 
seculo. 

Assim, para acomodar a difieuldade, que Silva Leme, com 
o seu subsidio genealogieo, nos outorga, teriamos de coneeber 
a realizagao do casamento de Amador Bueno, em data seiscen- 
tista, isto e, deveriamos localizar esse casamento e antecipar a 
data do casamento de Amador Bueno, o localizando no fim 
do seculo XVI, teriamos incorrido em erro flagrante, pois Ama- 
dor Bueno nao se poderia casar com menos de 10 anos de idade. 
Assim, sou foreado a situar o casamento de Bernarda Luiz, em 
data posterior a 1610. 

b) O casamento de Amador Bueno nao teria podido passar de 1610, 
pelo seguinte: 

Encontramos, no doeumento de publicagao oficial, ("Ses- 
nuarias", I, 146), uma refereneia de 1611, a Amador Bueno. 
file nessa ocasiao ja se dizia easado e com; filhos, com o que 
podemos eoncluir que, o casamento dele foi, pelo menos um 
ano, anterior a essa data, isto e, em 1610. 

Com o exposto, temos que, o casamento Amador Bueno- 
Bernada Luiz, so poderia ter sido, depois de 1610 e antes de 
1611. 

(1) Supondo que Bernarda Luiz, um dos sete filhos de Domingos 
Luiz e de Anna Camacho, se easando em 1610, oom 14 anos de idade, o 
que hoje e estranhavel, mas na epoca muito comum, temos que ela teria 
nascido em 1596, (cinco anos depois de Amador Bueno). Nao teria sido 
provavel uma sincronizagao de datas, muito diferente. 

Sua mae, Anna Camacho, teria nascido em 1561, pois ela, em 1588, 
ja tinha uma filha casada e em 1594 essa filha ja era viuva (Ignez 
Camacho, V. Silva Leme, " Genealogia Paulistana", I, 49). Nao teria 
sido possivel outra sincronizagao de datas, muito diferente. 

Sua avo D. ... Camacho, possivelmente nascera em 1547 ou proxi- 
midades, afim de que com 14 anos, pudesse ser mae de Anna Camacho, 
(nao seria possivel ter nascido muito depois). 

Sua bisavo, Catharina Eamalho, teria nascido mais ou menos em 
1533, para que 14 anos mais tarde, pudesse ser mae de D.... Camacho, 
(nao seria possivel uma diversidade cronologica muito grande). 

Sua trisavo Izabel Dias (Bartyra), teria naacido aproximadamente 
em em 1519, para que, pudesse ser mae de Catharina Eamalho, 14 anos 
mais tarde. 
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CAP1TULO IV 

O CARATER DE AMADOR BUENO 

Amador Bueno nasceu no dommio espanhol. Nao pode 
mais restar a minima dtivida, quanto a data de sen nascimento, 
deante da afirmativa de Pedro Taques, na sua "Nobiliarquia", 
a proposito da data do casamento dos pais de Amador Bueno, 
pois a asseveragao do honestissimo linhagista nao esta desacom- 
panhada de provas documentais, em vista de o texto vir emba- 
seiado em uma escritura. Seria preciso, em primeiro lugar des- 
truir esse solido documento, invocado por Pedro Taques, para 
depois ser posto em duvida a sua afirmagao, sobre o casamento 
dos pais de Amador Bueno. Caso o linhagista nao houvesse 
citado um documento, em abono da sua assertiva, seria possivel 
se duvidar da veracidade da mesma, pois sou de opiniao que, 
Pedro Taques, quando desacompanhado de documentagao, nao 
merece fe integral e cega, pois ele tern errado muito, como 
se sabe. Mas quando a "Nohiliarchia" constroi sobre um 
documento, que menciona, quer me parecer, ser mostra de ma 
fe, acoimar de erro, uma vez que nao se prove convineente- 
mente essa alegagao. 

Assim, dou por certlssima a data do nascimento do Amador 
Bueno, como tendo sido em 1591. 

Ele viveu, pois o periodo magno da sua existencia, em 
pleno auge e fastlgio do apresamento. Quando este capltulo 
epopeico da historia planaltina atingiu ao seu auge, tambem 
Amador Bueno, eoevamente ou eoncomitantemente, teve a opor- 
tunidade de nele participar, pois foi entao que ele passou a sua 
adolecencia e atravessou o seu periodo de idade, em que sao 
permitidos esforgos belicos e desconfortos, bem como episodios 
de audaeia, de aventuras e de conquistas, etc.. 

Amador Bueno viveu em plena primeira metade do seiscen- 
tismo, a fase do maior desenvolvimento do apresamento. 

Dado o rumor, feito, em torno do nome de Amador Bueno, 
deveria ele ter sido um dos brilbantes azes dessa epopeia mi- 

Tibiri§a deveria ter nascido em 1500, mais ou- menos, afim de aos 
19 anos, poder ser pai de Izabel Dias (Bartyra). 

Penso que, so dessa forma e possivel acomodar as cinco geraijoes, 
que medeiam, entre Bernarda Luiz e seu tetravo Tibirigd. Realmente 6 
admiravel que, em menos de um seculo tenham vivido cinco geragoes! 
Para coneDiar esse fato not&vel, 6 preciso admitir muita coincideneia! 
Em regra, em um seculo 86 se passam tres geragoes. O nosso caso sal 
■dessa regra, a menos que, Silva Leme estej a errado, o que 6 dificil. 
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rifiea, que ate hoje aureola de gloria e lambrequina de fidal- 
guia o Planalto piratiningano. Entretanto, isso nao se deu! 

0 fenomeno fulgente do apresamento, revelador de im- 
portantissimas virtudes psiquieas, fisicas, morais, etc., dos que 
nele tomaram parte, teve, durante o dominio espanhol, e ma- 
xime durante a invasao flamenga, o climax da sua expansao 
maior, eomo ja vimos. 

Entretanto, Amador Bueno, nao tomou parte nele! 
Nao ha, nem sequer o mais leve indicio, de haver o nosso 

biografado se arrolado em qualquer expedigao de apresamento! 
Ninguem, dos que tern se especializado nos estudos de apre- 

samento, menciona o nome de Amador Bueno, em qualquer 
expedigao sertaneja, ou em qualquer data. Ai, temos o maior 
repositorio eronologico de fatos de apresamento, a monumen- 
tal "Hist. Geral das Bandeiras Paulistas", do eminente prof. 
Taunay! 

Ai, temos trabalhos historicos do Capistrano, Calogeras, 
Paulo Prado, Southey, Simonsen, Varnhagen, Aureliano Leite, 
Barros Brotero, Carvalho Franco, Belmonte, Ermelino de Leao, 
Washington Luis, Basilio de Magalhaes, Silva Leme, Azevedo 
Marques, Machado de Oliveira, Nuto Sant'Anna, Alcantara 
Machado, Derby, Theodoro Sampaio, Frei Gaspar, Antonio 
Piza, Pedro Taques e outros! 

Ai, temos as cronicas da Companhia de Jesus, com os 
eseritos dos padres Montoya, Mancila, Mazetta, Buyer, Duran, 
Techo, Simao de Vasconcelos, Jarque, Charlevoix, Pastells, 
Techauer, Jager, Serafim Leite, e outros! 

Ai, temos os documentos de publicagao oficial do governo 
de Sao Paulo! 

Ai, temos os documentos espanhois, entre os quais, os refe- 
rentes ao processo contra D. Luiz de Cespedes, o infeliz gover- 
nador do Paraguai! 

Em nenhum desses trabalhos e em nenhum dos eseritos 
desses nomes apontados ninguem anota um so ato de bandeiris- 
mo qualquer, ou em qualquer epoca, da parte de Amador 
Bueno. 

Nao ha uma so bandeira com o nome dele! Nao ha uma 
so nominata, um so rol de sertanistas, uma so refereneia ligeira, 
da qual se possa concluir alguma cousa sobre o nome de Ama- 
dor Bueno! Nao consta que, ele tenha exercido qualquer cargo, 
em que virtudes masculas sao exigidas! Ele nao foi siquer 
capitao de indios, por exemplo, e nao chefiou nenhuma expe- 
di§ao do Planalto, ao literal ameagado! 
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Da grande bandeira de 1628-29, que havia reunido toda 
a populagao masculina de S. Paulo, sob suas armas, nao fez 
parte Amador Bueno! 

Segundo Taunay, reproduzindo um documento jesuitieo 
{"Hist. Geral das Bandeiras Paulistas", II, 79), nessa ocasiao, 
so ficaram em S. Paulo, 25 homens em condigoes de tomar 
armas. Enquanto, essa grande empreza belico-economica arras- 
tava empolgante e ineoercivelmente para o sertao, todos os va- 
r5es de Piratininga, Amador Bueno ficou mansa e pacifica- 
mente a lavrar senten§as, como Ouvidor Geral, que era entao, 
{"Adas", IV, 18 e 19). 

A unica refereneia vaga e imprecisa sobre, ter sido Amador 
Bueno apresador de mdios, e de Pedro Taques na "Nobiliar- 
chia", em que a respeito de Amador Bueno diz: 

"Teve grande tratamento e opulencia per dominar de- 
baixo de sua administragao muitos centos de Indios, que de 
genio barbaro do sertao se tinham convertido a nossa eanta 
fe, pela industria, valor e forqa de armas, com que os con- 
quistou Amador Bueno em seus reinos e alojamentos 

Ora, essa men§ao neblinada de Pedro Taques nao pode 
servir de base para se emprestar a Amador Bueno, virtudes de 
maseulinidade, necessarias para o apresamento. Duas sao as 
razoes para que esse texto do "Nobiliarchia", nao sirva de base 
para conclusao alguma: 

a) As palavras de Taques sao muito aereas e abstratas, com a 
forma pragm&tica, se aasemelhando is que lie usou para muita 
gente, das que figuram no seu trabalho citado, sem que ele 
emprestasse ao seu fraseado um sentido particular afim de 
que dissesse ter Amador Bueno pertencido ao "team" dos 
apresadores destacados. As palavras de Taques mais parecem 
elogios ou gentilezas, que lie teria bordado convencionalmente, 
sem querer, com elas significar nada de conereto. 

b) Taques, quando nao documenta suas afirmagoes, costuma errar 
muito. A "Nobiliarchia" esti recheiada de erros, os mais 
flagrantes. Isso acontece, quando Taques nao indica onde 
foi colher o informe da sua cronica. Haja vista, por exem- 
plo, para o caso de Louren§o Castanho Taques, o velho, bisavo 
de Pedro Taques, o autor da "Nobiliarchia"! 

fisse livro do seu bisneto assinalou o velho planaltino, no 
sertao dos Cataquazes em 1675. Ora lie, o velho bisavo do 
linhagista, havia morrido em 1671, como se ve do inventirio 
de sua mulher Maria de Lara, ("Inventars. e tests.", XYIII, 
69 a 151). 
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Com esse erro indesculpavel do linhagista, pode-se bem, 
aquilatar do valor das suas afirmativas graeiosas! 

Pedro Taques poderia, ter errado, a respeito do sucesso 
acontecido, em epoca remota e que nao Hie dissesse respeito 
tao de perto. Isso seria deseulpavel, embora o qualificando 
mal. 

Mas errar em cousas tao recentes e que Ihe dizem tao de 
perto! Isso nao so o deixa mal como cronista, como ainda 
faz com que ele merega. palmatoria, pelo erro tremendo de sua 
afirmativa. 

Sera que tudo quanto ele diz e de igual quilate 1 Se ele 
errou de forma tao patente em materia que tao de perto Ihe 
dizia, imagine-se no resto! 

Por essa e outras e que eu perdi a confianga, no que diz 
a "Nobiliarchia", quando nao indica o seu esteio documental. 

Com essas duas objeg5es, nao se pode levar em conta o 
dizer da "Nobiliarchia" de Amador Bueno ter sido sertanista 
apresador. A afirmar ter sido Amador Bueno um "az" do 
apresamento, temos, apenas essas palavras ambiguas do ambi- 
guo Pedro Taques! 

E' pouco! Nao basta arrojar abstrata e vagamente uma 
imprecisa alusao de que certa pessoa foi apresadora! E' pre- 
ciso materializar e concretamente afirmar a ocasiao e a data, 
em que teria havido o exercicio do apresamento, por parte 
dessa pessoa. A fantasia povoava a cerebragao de Pedro Ta- 
ques ! Vejamos a veracidade do topico da "Nobiliarchia", re- 
ferente a Amador Bueno! 

0 topico reza que, Amador Bueno tinba grande tratamento 
e opulencia. 

Hoje, entretanto, com a publicagao dos documentos ofi- 
ciais, sabemos que isso so podia ter sido imaginaeao do nosso 
ingenuo linhagista! Nao havia opulencia no Planalto, mas 
Taques, gracas a fertilidade de sua imaginaeao, conseguiu 
iludir muita gente de boa fe, a esse proposito! Eis, por exem- 
plo, o que diz o linhagista sobre o seu primo, o padre dr. 
Guilherme Pompeu de Almeida! Ped roTaques, que naseeu 
um ano depois da morte do "Creso colonial", tinha a obrigagao 
de nao errar! Entretanto, sabemos o que disse o linhagista a 
proposito de seu primo! 

Eis, porque e perigoso se levar muito a serie a "Nobiliar- 
chia", sem o necessario desconto compensador dos visiveis 
exageros, que foram o telescopic, com que se armou Taques, 
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ao nos relatar as cronicas de fatos ou de pessoas, que Ihe erara 
agradaveis, sem se estribar em prova documental! (1) (2). 

Nesse ano de 1610, Clemente Alvares e Cristovam de 
Aguiar, bandeiravam contra os "carijos", fazendo o mesmo 
Joao Pereira, em 1611, contra os "pes largos". Em nenhum 
desses empreendimentos, figura o nome de Amador Bueno, 
igualmente omitido, dentre os companheiros de Pedro Vaz de 
Barros em 1611, na avangada desse sertanista, contra Guaira, 

(1) Que o car&ter e o perfil psicol6gico de Amador Bueuo nao 
revelava muito vincados os tragos masculinos de intrepidez, de audacia, 
de bravura ou de estoicismo, os quais nao se adomavam de espirito de 
aventura, de esforcjo ou de tenacidade belica, etc., a confirmar a tese que 
sustento acima, sao os prdprios termos de um requerimento do prdprio 
Amador Bueno, feito para obter uma doagao do uma sesmaria em Mogi, 
que, entao, se povoava, os quais ele usou e estao publicados no volume I, 
pdginas 145 de "Sesmarias". Ai, ao requerer terras, era Mbito quasi 
inveterado, os requerentes alegarem os servigos prestados, afim de fa- 
zerem jfls &s doa§5es. Quasi sempre fisses services alegados consistiam 
em lutas contra inimigos externos e internes, rebates contra desembarques 
on ameagas, ou em lutas de defesa da terra da comunidade, etc. Assim 
agiam todos! Yejam-se, por ezemplo, os termos inflamados e timbrados 
dos requerimentos dos outros peticion&rios os quais somam a mais de 
uma centena; todos a alegar essa especie b61ica de servigos. Assim 6 
que Bartholomeu Bueno, pai de Amador, logo na mesma ocasiao, em pa- 
ginas 143 da mesma publicagao e do mesmo volume, faz uso desses ter- 
mos, salientando servigos b£licos prestados k comunidade. Todos fa- 
ziam issot 

Logo k paginas 147, do mesmo volume I de "Sesmarias", encon- 
tramos um requerimento de Manuel Alvares Chaves, alegando, tamb6m, 
os mesmos servigos, etc. S6 mais tarde, isto 6, na segunda metade do 
sdculo XVII, essa pr4tica de alegar servigos foi abandonada e encon- 
tramos pedidos de sesmarias, sem que preciosos relatos de servigos pres- 
tados sejam lembrados para justificar os pedidos. 

Entretanto, Amador Bueno, no seu requerimento, fez not4vel ex- 
oepgao 4 essa rcgral 

file, entao, nao alegou defesa da terra, ou que tinha acudido a 
rebates contra os inimigos, etc.! 

Porque lie fez excepgao e nao requereu como os outros, on nao 
procedeu como seu paif 

E' que, lie nao podia alegar o que nao tinha, pois jamais defen- 
dera a terra e nunoa acudira a rebate algum. 

Assim, por lie mesmo, sabemos que Amador Bueno, ao emitir as 
alegagoes, contidas, como se fossem condecorados motives de ufania, em 
todos os requerimentos de pessoas notlriamente mdsculas, confessou um 
ponto de sua psicologia e den mais base 4 tese que sustento, a proplsito 
de seu perfil moral. 

(2) Vejam-se as notas consignadas no Prefieio pelo prof. Taunay 
no citado trabalho de Pedro Taques "Inf. sob re as Minas de S. Paulo", 
4 proplsito do valor e da autoridade de Pedro Taques, erigido em semi 
Deus, digno de fe absoluta, pelos nossos ortodoxos conservadores. 
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cousa que, tambem, aconteceu, em relagao a bandeira de apre- 
samento, que em 1612, Sebastiao Preto dirigiu ao sertao. Em 
1613, assinala-se no Guaira, uma bandeira de apresamento, 
eomandada por Garcia Rodrigues Yelbo e o nome de Amador 
Bueno igualmente nao surge, fazendo companhia ao seu primo, 
pois ambos eram netos dos povoadores Garcia Rodrigues e 
Izabel Yelbo, (Silva Leme, " Genealogia Paulista", tit. Garcias 
Velhos), Ellis, "0 Bandeirismo Paulista"). 

Em 1615, na sua primeira metade, o Planalto testemunbou 
a partida da bandeira do capitao Antonio Pedroso de Alva- 
renga, da qual sao conbecidos duas duzias de nomes. 

Quanto a regiao trilhada por essa bandeira, eu estive 
muito tempo na crenga de que ela tivesse ido ao sertao do 
Tocantins, mas boje, penso que a razao esta com Carvalbo 
Franco em localizar essa empreza no Guaira {"Bandeiras e 
Bandeirantes", Cia. Editora Naeional, serie Brasiliana). 

No ano de 1615, bouve em S. Paulo, um rebate e que o 
literal estava ameagado. 

Organizou-se a expedigao planaltina de soeorro ao litoral, 
entao as voltas com o corsario flamengo Van Spielberg, cuja 
viagem e objeto de revelagoes, pela pena magistral do prof. 
Taunay, ("Na Bra das Bandeiras"). 

Por ocasiao dessa situagao de verdadeiro "solus populi", 
nao se viu o nome de Amador Bueno figurar, entre os que 
correram em defesa da terra da comunidade. 

Nao e eloquente essa continua omissao do nome de Amador 
Bueno, em todas as expedigoes em que era demandado esforgo, 
nao obstante ele ter, entao 24 anos? 

Ainda nesse ano de 1615, e assinalado no sertao dos "ca- 
rijos", isto e, de Guaira, uma bandeira cbefiada pelo capitao 
Lazaro da Costa, e dentre os companbeiros, identificam-se cerca 
de uma vintena de bomens planaltinos. Amador Bueno, entao, 
com vinte e quatro anos, nao figura em lista alguma e nem ha 
o menor indicio da sua cooparticipagao nessas correrias de 
apresamento. 

Depois disso, so, em 1623, vamos encontrar um empreendi- 
mento serio no apresamento. Quern nos revela isso e um texto 
de "Adas", III, 41, quando diz: 

"... que esta villa despejada pelos moradorea serl idea 
ao sertao, pella qual rezao se nao podia fazer o caminho do 
mar por nao aver gente pera o poder fazer coforme esta 
mandado..." 
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E' possivel que, essa referencia diga respeito a uma ban- 
deira, internada no sertao dos carijos, da qual fez parte Hen- 
rique da Cunha, que morreu no sertao, (Ellis, "0 Bandeiris- 
mo Paulista e o Recuo do Meridiano", 48), gragas a cujo 
inventario identificaram-se meia duzia de nomes, aos quais 
podem-se acreseentar mais uma dezena de outros, de outra 
bandeira, em 1624, assinalada no sertao dos indios "abueus". 

Nesse mesmo ano de 1624, alem da atividade no apresa- 
mento, por parte do infatigavel Manuel Preto, de Fernao Bias 
Paes (tio do future cagador das esmeraldas), de Paulo do 
Amaral, de Francisco Roiz da Guerra, de Alonso Perez Cana- 
mares, de Jorge Rodrigues Deniza e de outros, podemos raarcar 
uma expedigao de soeorro ao literal, ameagado pelo flamengo, 
organizada pelo capitao mor Alvaro Luiz do Vale, ("Registo", 
I, 1, 457). Tomaram parte nessa expedigao de soeorro ao lito- 
ral ameagado, como chefes Manuel Preto, Antonio Pedroso de 
Alvarenga, Andre Fernandes, Fradique de Mello Coutinho, 
Salvador Pires de Medeiros, (Chefe dos aventureiros) e Pedro 
Yaz de Barros, {"Actas", III, 136 a 142) (Ellis, "0 Bandei- 
rismo Paulista e o Recuo do Meridiano", 52). De Amador 
Bueno nao ha a menor referencia! 

Depois disso, so em 1628, eneontramos em atividade o 
sertanismo de apresamento. 

Organizou-se, entao, a grande bandeira raposiana. Taunay, 
a ela, se refere, com abundancia de minucias, de modo a es- 
miuga-la eompletamente. Conhecem-se cerca de uma centena 
e pico de componentes, gragas a referencias de nomes contida 
no "Relacion de los Agrabios", document© de procedencia 
jesuitica e reproduzido pelo prof. Taunay {"Hist. Geral das 
Bandeiras Paulista"), numero esse aumentado de uma vintena, 
devido a pesquisas feitas pelo prof. Taunay, no processo con- 
tra D. Luiz de Cespedes (Taunay, loc. cit.). Ha a acreseentar 
a lista, de nomes, mais vinte e tres, com a analise dos do- 
cumentos de publieagao oficial, (Ellis, "0 Bandeirismo Pau- 
lista e o Recuo do Meridiano", l.a ed., 57). 

Bntretanto, em nenhum desses rois de nomes, se descobre 
o de Amador Bueno, que entao tinha cerca de 37 anos ! 

A bandeira de 1628-29, chefiada por Antonio Raposo Ta- 
vares, empolgou, de tal modo o Planalto, que o Prof, cita um 
doeumento jesuitico (Taunay, "Hist. Geral das Bandeiras 
Paulistas", II, 79), que diz que, em S. Paulo, so ficaram 25 
homens, bons para tomar armas. E' o prof. Taunay quern 
ensina que, nessa oeasiao "todo S. Paulo se despejava atraz 
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daquelas entradas". Pois bem, a-pesar-de tao empolgante mo- 
vimento absorver toda a atmosfera planaltina, Amador Bueno 
nao tomou parte nele! Ble ficou, em S. Paulo placida, con- 
fortavel e mansamente a dar sentencas, eomo Ouvidor, como 
se ve em "Actas", IV, 19, em companhia das mulheres, velhos 
e criangas, alem dos invalidos. 

Que nao se diga que o movimento, alucinante na sua pro- 
fundidade, como que poz em atividade todos os elementos va- 
ronis do Planalto, nao empolgou, tambem, a mentalidade de 
Amador Bueno! Penso que ele, igualmente foi turbilbonan- 
temente arrastado pelo avassalador impulse, que dominava toda 
a regiao! A prova disso e que, da lista dos expedicionarios do 
Guaira, figurarem o nome de um filho de Amador Bueno, um 
genro e dois irmaos, (Basilio de Magalhaes, "Expansdo Geo- 
graphica", 120), (3), alem do tio Salvador Pires de Medeiros. 

Depois dessa bandeira de 1628-29, tivemos varias outras, 
agindo no Guaira, mas delas nao eonseguimos organizar nenhu- 
ma lista de componentes e so em 1635, localizamos um empre- 
endimento de apresamento no sertao de Aracambi. Conse- 
guimos, estabelecer uma quinzena de nomes de planaltinos, 
como tendo feito parte'da empreitada, mas da lista que orga- 
nizamos, nao figura o nome de Amador Bueno, apesar dele 
estar nessa ocasiao com, apenas, 44 anos e portanto em pleno 
vigor fisico! 

No ano seguinte, houve outra expedigao ao Tape e esta, 
muito conhecida, obedecendo ao mando de Raposo Tavares, sao 
dela identifieados cerca de trinta e cinco nomes, nao aparecen- 
do, tambem, qualquer vestigio de Amador Bueno! 

Em 1637, os irmaos de Amador Bueno, organizam nova 
leva de apresamento, a qual se internou no Tape (Ellis. "Meio 
seculo de hendeirismo", Boletim da Faeuldade de Pilosofia, 
Ciencias e Letras, n.0 9). Dessa expedigao sao identifieados 
33 nomes, entre os quais 3 irmaos de Amador Bueno, 2 filhos 

(3) O filho de Amador Bueno aasinalado na grande bandeira de 
1628-29, foi Amador Bueno o mogo, que nascido em 1611, na ocasiao da 
bandeira raposiana teria 17 anos, em idade, portanto de acompahhar a 
bandeira. O outro filho de Amador Bueno, de nome Antonio, mais motjo, 
so aparece mais tarde, pois em 1628-29, ainda nao teria idade para seguir. 
O genro teria sido talvez D. Francisco Eendon de Quebedo, que ja esta- 
ria easado com sua filha. Os outros genros, como D. Juan Matheus 
Eendon se casou com Maria Bueno, so a 17 de novembro de 1631, se- 
gundo Taques, na "NobiliarcMa" e Antonio Preto, so em 1632 irxa se 
casar com Catharina Bueno. 
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e um genro do nosso biografado. Apesar disso, nada se encon- 
tra a respeito do nome de Amador (4), 

Ate 1641, os planaltinos, como se sabe (Ellis, "Meio se- 
culo de handeirismo"), destruiram e conquistaram o territo- 
rio rio- grandense e varias centenas de milhares de escravos 
amerindios, os quais venderam para o Nordeste, entao, em esta- 
do de nao poder receber africanos. Pode-se identificar uma cen- 
tena de planaltinos, que tomaram parte ativa e destacada nessa 
campanba memoravel. Pois, apesar-de, nessa ocasiao Amador 
Bueno ter menos de cincoenta anos, o sen nome nao aparece, 
em qualquer lista, que se tenha conseguido organizar dos que 
tomaram parte nas lutas do extreme Sul! 

0 apresamento ainda continuou virulento ate a metade do 
seculo XVII, mais ou menos. 

Destruidas as provincias jesuiticas do Tape e do Uruguai, 
com a conquista de muitos milhares de escravos indios, os pla- 
naltinos se voltaram para o Maraeaju, onde hoje e o sul de 
Mato Grosso. E' que, a vitoria jesuitica de M'Borore tinha 
desviado para o Oeste a avalanche apresadora do Planalto, a 
qual eorria para o Sul. 

Na destruigao dos estabeleeimentos jesuiticos do Maraeaju, 
do que o prof. Taunay outorga magnificos relates, das suas 
minucias as mais detalhadas ("Hist. Geral das Bandeiras 
Paulista"), conhecem-se mais uma centena de nomes identi- 
fieados por documentos, (Ellis, "0 Bandeirismo Paulista e o 
Becuo do Meridiano") e, entretanto dessa epopeia maravilhosa 
nao se encontra o nome de Amador Bueno, o mesmo aeonte- 
cendo em rela§ao ao corpo paulista de socorro ao Nordeste, em 
poder do flamengo, sem embargo de haver sido esse socorro 
organizado pelo seu genro, D. Francisco Rendon (casado com 
Anna Bueno, segundo Pedro Taques, "Nobiliarchia", tit. Ren- 
dons), em 1639, sob o mando de Salvador Correia de Sa. 

A ausencia de Amador Bueno, nessa expedigao e alta- 
mente extranhavel, pois na ocasiao ele estaria com 48 anos, na 
plenitude de suas forgas, (5). 

(4) Pareee que foi chefe desta bandeira o capitao Andr6 Fernandes 
(Aurelio Porto, "Missoes Orientals do Uruguai"). 

Que Andr6 Fernandes teria sido Ssset Em S. Paulo havia com 
6sse nome o fundador de Parnayba e havia ainda o que teria sido o 
companheiro de Eaposo Tavares em 1648 na campanha em que esse 
caudilho travou na regiao de M'Botetei, no Paraguai. 

(5) Pedro Taques, na "Nobiliarchia", enumerando os que fizeram 
parte da expedi?ao de 1639 de auxilio ao Conde da Torre, para a Ees- 
tauraQao do Nordeste 6 quern exclue dessa f6r§a militar o nome de 
Amador Bueno! 
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Do exposto, temos que, a-pesar-de sabermos de 500 nomes 
de planaltinos, que puderam ser identificados no bandeirismo 
de apresamento de 1607 a 1651, isto durante o periodo em 
que Amador Bueno poderia ter tornado parte na arrancada 
notavel, nao se encontrou o menor vestigio da participaeao de 
Amador Bueno no bandeirismo! E' mais de se notar a ausen- 
cia do nome de Amador Bueno em todas as nominatas de apre- 
sadores, que se conhecem, pelo fato patente de ter feito parte 
do movimento, que tanto engrinalda o Planalto, pessoas muito 
aparentadas com ele. Seu tio Salvador Pires de Medeiros, 
irmao de sua mae Maria Pires, foi um dos cbefes da grande 
bandeira raposiana de 1628-1629; seus irmaos Francisco e prin- 
cipalmente Jeronymo, foram sabidos e infatigaveis ea§adores 
de escravos; seus filhos Amador Bueno o moQO e Antonio Bue- 
no, tambem se destacaram na epopeia do apresamento; seus 
genros D. Francisco Rendon e Antonio Preto, como se sabe, se 
destacaram na grande arrancada. Em 1639, seu genro D. Fran- 
cisco Rendon, com um trabalho imenso, conseguiu levantar uma 
expedigao de, apenas uma dezena de homens para auxiliar a 
Armada luso-espanhola do conde da Torre. Qual deveria ser 
o proeedimento de Amador Bueno, se ele tivesse o perfil psico- 
logico adornado de maseulas virtudes, fosse esforgado e muito 
interessado pela Restauragao luso-espanhola do Nordeste ? Caso 
Amador Bueno tivesse todas essas virtudes deveria ter feito 
parte da expedi§ao. Mas, ainda desta feita o seu nome nao 
apareee! Porque ? 

E' claro! A resposta esta em que, Amador Bueno era 
tibio, apasiguador, timido, pacato, timorato, pacifico, eontrario 
a violencia, as guerras, etc.. Nao e preciso de se usar de muito 
raeioeinio para se chegar a essa conclusao. Ei-lo como precur- 
sor de Chamberlain na politica de apasiguamento! 





PARTE IV 

A evolugao hist6rica 

planaltina contemporanea 

a Amador Bueno 





CAPITULO I 

A SOBERANIA ESPANHOLA 

Portugal se originara de uma porgao da Iberia, no sen 
Nordeste em destaque politico unicamente para premiar o es- 
forgo belico de um nobre cavaleiro de alem Pirineus, o qual 
se tinha arrolado sob o estandarte de Afonso VI, de Leao e de 
Castela. Assim, Portugal nasceu de uma parte fisica da Pe- 
ninsula, doada a um guerreiro de Borgonha, expressamente 
para satisfazer a um pagamento de divida, contraida por um 
soberano, isto e, para realizar os interesses pessoais de um 
Monarca leones, que tinha uma filha natural para casar e uma 
obrigagao moral para saldar. Para concretizar esses dois obje- 
tivos dinastieos, Afonso VI de Leao e de Castela ereou o con- 
dado de Portocale. 0 povo nao foi consultado. Os interesses 
desse povo, quer os economicos, os soeiais e mesmo os militares, 
nao foram auseultados. Nao havia razao geografica alguma, 
militando a favor dessa creagao, a qual obedeceu unicamente 
ao criterio despotico do soberano, que, em um ato meramente 
administrative, operou a eirurgia em seus Estados politicos, 
separando, casualmente, uma parte a que deu, tambem sem 
causa alguma o nome de Portocale. Essa unidade nova, po- 
rem, continuou a orbitar em torno do sistema sideral de Tole- 
do. Nem poderia ser de outra forma, pois ela nao era sepa- 
rada da metropole leonesa por nenhum aeidente geografieo de 
transposigao dificil e sua populagao nao se distinguia da 
leonesa por qualquer eolorido especial que a difereneiasse. 
Nada havia no campo da sociologia, da geografia, da economia, 
da religiao, da linguistica, etc., que aconselhasse essa provi- 
dencia. A nova estrela, surgida na constelagao dos Estados 
cristaos peninsulares, nao se enquadrava em fronteiras natu- 
rais. Era o arbitrio humano que havia dado ao novo condado, 
ainda sem soberania, os limites coneebidos pelo artificio leones 
dessea primordios do milenio. Os homens neo-hispanicos, com 
fortes influencias sarracenicas, solidos, trigueiros e barbagudos, 
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cultivavam as terras do Douro, do Minho on do Mondego, 
quando nao se viam obrigados a emparelhar com os sens senho- 
res, nas correrias e incursoes contra a mourama, da qual eles se 
diferenciavam apenas pela religiao. As mulheres tambem mes- 
tigas de sangue agareno, com o velho estrato basico hispanico, 
eram tambem agricultoras. Ate o falar portugalense era o 
mesmo que o galego, o leones ou o castelhano. Nenhum so ideal 
diferente animava a nova parte iberica. Era a comunhao mais 
perfeita no pensar e no sentir de toda gente crista da Penin- 
sula. A unica ideia brotada dos acanhados cerebros medievais 
dos habitantes da nova parte iberica, era a guerra contra a 
mourama. Em nada, pois divergiam do resto das zonas recon- 
quistadas da Espanha. 

Durante tres seculos, esse statu-quo foi dominante na 
Iberia. Portugal, enfim, erigido em reino, nos meiados do 
seculo XII, nao se destacava por nenhum motivo. A raga con- 
tinuava a mesma. A lingua se diversificava muito lentamente 
da velha base comum. 0 povo portugues continuava a se 
ocupar, apenas, em atividades campesinas, que eram iguais as 
que agitavam as demais massas populares no resto da Espanha. 
A crenga fanatica dos cristaos Portugueses nao divergia da que 
saturava os cerebros acanhados e os coragoes abundantes dos 
habitantes das outras partes peninsulares. Nesse marasmo de- 
correram os primeiros tresentos anos! 

Assim foi durante todo o periodo medieval dos afonsinos 
borgonhenses, em Portugal! Nao havia, ainda, uma patria 
portuguesa, nao formava a gente lusitana uma nacionalidade, 
pois nao tinha ela um objetivo nacional! Nao se arrolou, por- 
ventura, a nobreza portuguesa, sob as bandeiras castelhanas, 
galopando contra Portugal, enquadrada pelas hostes de um 
rei exotico, nas tranqueiras de Aljubarrota? E a plebe? Essa 
nao importava, porque a organizagao medieval nao Ihe dava 
direitos. Por fim, surgiram os monarcas Aviz! 

Castela e suas pretensoes imperialistas foram batidas em 
Aljubarrota e nos turbilhoes alucinantes desse entrevero, su- 
cumbiu a velha fidalguia portuguesa, essa que havia se origi- 
nado com o eonde Dom Henrique de Borgonha, nas suas aven- 
turas aloucadas pela cruz, em que o musculo valia mais que 
o cerebro, em que a forga bruta era mais que o raciocinio, em 
que o sentimento era mais pesado que o interesse e com ela 
morreu, tambem, o velho ideal continental da agricultura e da 
luta contra o mouro em agonia. 

Alhures, no resto da Europa, desaparecera a sentimental 
Idade Media, levando com ela para o tumulo toda a organi- 
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zagao do feudalismo, a arma branca, a cavalaria, as estratifi- 
cagoes sociais rigidas, e com essas desaparigoes surghi uma 
nova ordem, com a polvora, os Estados Nacionais. Dai a ideia 
de patria, o espirito de naeionalidade! 

Com o comercio com o longinquo Oriente, com a conquista 
dos mares e com o descobrimento de terras novas, Portugal 
viu ser substituida sua velha nobreza desaparecida em Alju- 
barrota, por uma camada de burgueses enriqueeidos no prelio 
de interesses mereantis, que se abriam com o comercio oriental, 
com as terras novas, com o apareeimento de caravela, com 
o advento da Renaseenga e da Idade Moderna, que era o palco, 
onde se operava a revolugao mercantil dos seculos XIV e XV. 
Com isso tudo, eada naeionalidade passou a ter um objetivo 
destacado, {"Hist, de Portugal", Ameal). 

Em Portugal, a velha nobreza dos afonsinos, sucedera a 
nova camada afidalgada dos Aviz. Era a antiga burguesia 
enriquecida, como eu ja disse, que galgava os degraus da corte. 
Com esses eventos, um novo idealismo, povoando os anhelos 
da gente portuguesa, fazia com que esta se firmasse marcada 
eomo naeionalidade, perfeitamente destacada na Iberia. Por 
sua vez, o idioma, paulatinamente mais diferenciado, pela falta 
de comunicagoes de entao, ia aos poucos dando ao novo pais 
o complemento da sua caracteristica. Por outro lado, Portu- 
gal, sob o novo mando, buscava com ardor ser o herdeiro do 
comercio com o Oriente, que os Otomanos, ainda em barbaria, 
fazem cair das maos fatigadas de Veneza e de Gen ova. Disso 
resultou, Portugal ter de avangar nas brumas do mar tene- 
broso, dando volta a Africa, que a ciencia geografica de entao 
acreditava fosse muito menor. Nessa ocasiao, coincidiu de 
haver o espirito altamente eugenieo conseguido infiltrar-se no 
infante D. Henrique o navegador, o qual langando mao da nova 
invengao da epoea, o duplo velame, conjugado a caravela, fez 
com que Portugal se atirasse em busca de um objetivo, ou de 
um ideal nacional, que se evidenciava salientado da velha 
comunhao hispaniea. As terras espanholas, desunificadas ainda, 
nao haviam terminado a reconquista, pois, a dominagao mou- 
risea pesava ainda sobre a Peninsula, de modo que, elas per- 
sistiam no objetivo, que se fizera o ideal nacional de Castela, 
do Aragao, etc., de fazer a cruz imperar por sobre a totalidade 
da Iberia. Dai, haver a Espanha, com suas monarquias ainda 
desunificadas, continuado no mister da guerra, a reeonquistar 
terras aos mouros, cousa que Portugal havia terminado de o 
fazer, duzentos e cincoenta anos antes. 
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Enquanto isso, repito, a monarquia dos Aviz deixava esse 
velho e obsolete objetivo, para so euidar do comercio e da nave- 
gaQao. Com isso, a populagao portuguesa se urbanizou, se 
adensou, se enriqueceu e se diversificou da espanhola. 

Depois vieram os cronistas quatrocentistas eomo Azura- 
ra, etc., que cristalizaram em relates essa divergencia e de- 
pois, ainda, os poetas quinhentistas, com Camoes a frente, 
a cantar os homericos feitos dos navegadores Portugueses, 
os quais elevados a grande nivel, foram popularizados em 
ditirambos e divulgados entre a populagao portuguesa, que 
foi evoluindo, tendo cbumbada na alma a visao de uma vida 
nova, de um horizonte novo, de um sonho de epopeia diferente 
etc., {Hist, dc ^clonizagda port, do Brasil, III, Agostinho 
Campos). 

So no fim do seculo XY, duzentos e cinquenta anos depois 
do encerramento da reconquista portuguesa, cem anos depois 
da Aljubarrota, a Espanha descobriu a America e esparramou 
pelo seu territorio os seus expoentes, entao, ja desocupados 
pelos termino da reconquista espanhola. Disso tudo, resulta 
que Portugal estava cem anos na frente da Espanha. 

A Renascenga, eliminando o Feudalismo e creando os Es- 
tados Modernos, coincidindo com isso tudo, deu a Portugal uma 
consistencia inigualavel. E, por outro lado, ainda, militando 
na tese, que ficou acima exposta, Portugal, gragas ao comercio 
da India, pode distanciar-se do resto da Peninsula, tambem 
quanto ao estado economico. 

Portugal, ja, em enorme distancia, adiantado, sob os pon- 
tos de vista politico, moral, etc., tambem se avantajou muito 
no mundo hispanico, sob o ponto de vista economico. AEs- 
panha, so algumas decadas depois, ja com Carlos Y, alcangava 
a prosperidade lusa, (mesmo assim, e precise ter em mente que, 
D. Manuel de Portugal emprestou muito dinheiro ao Impe- 
rador). 

Na Peninsula, entrebatiam-se os interesses dinastieos, 
ameagando constantemente sujeitar um pais ao outro. O's casa- 
mentos, repetidamente consaguineos, efetuados na realeza dos 
paises ibericos, trouxeram para eles contingeneias eventuais. 

Por varias vezes, Portugal esteve quase dominando a Es- 
panha. Isso foi quando o filho do rei luso, D. Joao II, se 
casou com a herdeira da Espanha, a infanta D. Isabel, filha 
mais velha dos reis catolicos. Desgragadamente o portugues 
caiu do cavalo, deixando viuva a infanta espanhola. 

Portugal perdia, nessa tragica queda de cavalo, uma opor- 
tunidade. Depois, essa mesma infanta, D. Isabel se casou com 
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D. Manoel, rei de Portugal, que assim, foi instituido herdeiro 
reis catolieos. 

Mas, Portugal estava com muito pouca sorte! 
A infanta morreu no primeiro parto, morrendo tambem o 

reeem naseido! Portugal, entao, perdeu mais uma oportuni- 
dade, nesse parto infeliz! 

D. Manoel, viuvo, casou-se com a espanhola infanta D. 
Maria, irma mais moga da falecida D. Isabel. Mas, D. Maria 
nao era berdeira do trono espanhol, pois mais velha que ela 
era D. Joana, que depois ficou louca e que ja era casada com 
Felipe o Belo, de Habsburgo. Este, herdando a Castela, pas- 
sou a seu filho, que depois recebeu o Aragao e foi o famoso 
Carlos V. — D. Manoel teve de D. Maria, varios filhos, o mais 
velbo dos quais foi D. Joao III naseido em 1502, a seguir. D. 
Isabel de Portugal, que se casou com seu primo Carlos V ; D. 
Duarte, duque de Guimaraes, que foi o pai de D. Catarina de 
Braganga; D. Luiz, duque de Beja, que foi o pai de D. Antonio, 
prior do Crato; D. Henrique, o cardeal rei, D. Fernando, D. 
Beatriz e outros. Com isso, foram os seguintes os candidates 
principals a sucesao na coroa lusa, quando morreu em 1580 
o cardeal rei D. Henrique. 

а) D. Antonio, o Prior do Crato, filho do duque de Beja, 
D. Luiz. 

б) D. Catarina, duquesa de Braganga, filha de D. Duarte 
duque de Guimaraes. 

c) Felipe II, rei da Espanha, filho da infanta D. Isabel 
de Portugal, que se tinha casado com seu primo Car- 
los V. Alem disso, Felipe II se casara com a princesa 
portuguesa D. Maria, filha de D. Joao III. 

Acontecia que, os dois ultimos candidates nomeados o 
eram pela via feminina, o que os colocava fora de concurso de 
titulos, uma vez que, para a ascengao ao trono portugues, era 
preeiso ser filiado a estirpe real pela via masculina. Restava, 
entao, o primeiro nomeado D. Antonio, o Prior do Crato. Sobre 
este reeaia a acusacao, alias injusta, de bastardia. Injusta 
porque, segundo deixou amplamente provado Mario Brandao, 
seu pai, D. Luiz, se casou com sua mae, a linda (pelicana) D. 
Yiolante Gomes. {"Coimbra e D. Antonio Prior do Crato"). 

A causa principal do fracasso das pretengoes de D. Anto- 
nio, o aelamado em Santarem, foi o inqualificavel proeedimento 
da duquesa de Braganga e a agao esbulhadora de Felipe II, 
que sendo rei da Espanha, dispunha do ouro das areas espa- 
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nholas, com o qual comprou a fidalguia lusa, por intermedio 
do "quinta coluna" Cristovao de Moura e do ferro dos exer- 
eitos espanhois. 

Assim, Felipe II da Espanha, marchando sobre Lisboa, 
foi aclamado pelas cortes de Tomar e desbaratando as forgas 
desorganizadas de D. Antonio, nas tranqueiras de Alcantara, 
entrou na capital. Com esses eventos, Felipe II pode langar 
a posteridade a frase, que se celebrizou, referindo-se ao reino 
de Portugal: 

"Yo lo erde, yo lo compre, yo lo conquiste". 

Ele, de fato, havia comprado e conquistado, mas nao havia 
herdado! 

Portugal, assim, privado de sua independencia, reagiu e 
o homem que centralizou a resistencia foi esse magnifico vulto 
do Prior do Crato, abandonado por todos, ate pela subserviente 
casa de Bragan^a, que dobrou o seu cerviz ante as foreas caudi- 
nas do jugo do rei da Espanha, para obter do usurpador "mf- 
sero prato de lentilhas", migalhas eseapas a farta mesa dos 
Austrias espanhois. 

* • • 

0 dominio espanhol, para nos, so tem importancia, pelas 
consequencias dele deeorrentes, em relagao ao passado bra- 
sileiro. 

Estudemo-las! 
• • • 

As consequencias do domnio espanhol, em relagao aos nu- 
cleos colonials brasileiros, podem se resumir nas seguintes: 

a) Atralr, para as colonias lusas a inimizade dos inimigos da 
Espanha e contra os quais, os dominios Portugueses nada 
tinham. As hostilidades da Holanda advieram, ilnicamente 
motivadas pelo dominio espanhol. Tivesse o Brasil continua- 
do estritamente com os lusos, os flamengos nao teriam nos 
atacado, com as consequencias e os resultados que as lutas 
holandesas proporcionaram a colonizaQao. 

b) Integrar no Planalto elevado numero de colonizadores espa- 
nhois, que vieram nesse periodo, se fixar entre n6s, tais como 
Batholomeu Bueno, o sevilhano, Juseppe de Camargo, Balta- 
zar de Godoy, Francisco Martins Bonilha, Martim Eodrigues 
Ten6rio, etc., que se tornaram pontos de partida de estirpes, 
que se perpetuam, avolumadas at6 os nossos dias. (Essa con- 
sequencia foi unieamente efetiva ao Planalto, pois ai e que 
houve eolonizaQao espanhola). 
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c) Incrementagao do apresamento, em razao da supressao das 
fronteiras entre a America lusa e a America espanhola e de 
se ter loealizado na America espanliola, o viveiro de indios 
amansados que eram os componentes das organizaQoes jesui- 
tieas, (essa eonsequencia so teve lugar, em relaijao ao Planalto). 

De fato, tendo a Espanha, passado a formar um so corpo 
politico com Portugal, as colonias dos dois reinos ibericos, con- 
fundidas em uma so unidade, deixaram de ser separadas por 
fronteiras, que teriam sido obstaculos, bem defendidos, se, por- 
ventura, essa colonias ibericas nao se tivessem unificado nas 
cabegas amortecidas dos Felipes. 

Com a unifieaQao dos dois reinos em 1580, as suas colonias 
fiearam, tambem confundidas. Mas esse evento, so de por si, 
nao teria gerado os resultados que sao de se observar. 

Logo apos haverem os austriacos tornado conta do trono 
dos Aviz, foi concedida aos jesuitas uma area imensa, nas terras 
propriamente da Espanha, para que se fosse realizada ai a sua 
grande obra de cristanizagao e de civilizagao de amerindios. 
Estes foram reunidos nos viveiros dos estabelecimentos jesuiti- 
cos de Guaira, de Tape, do Itati, do Uruguai, etc., e ai amansa- 
dos e tirades da selvageria, em que estavam antes. 

Isso, eonstituiu um grande e poderosissimo " imam'', atrai- 
dor da gula planaltina. 

Pois, se os moradores do Planalto viviam do apresamento 
dos amerindios e estes eram reunidos em centenas de milhares, 
amansados, civilizados, ensinados, etc., pelos jesuitas, em re- 
gioes proximas ao Planalto e ligadas a ele, por caminhos como- 
dos, como o de Peabiru. Isso constituia um irresistivel convite 
aos moradores de Piratininga, que assim tiveram o apresamento 
grandemente incrementado, durante o periodo do dominio 
espanhol. 

De fato, o dominio espanhol eomegou em 1580, e logo apos, 
os documentos nos relatam o inicio da ofensiva apresadora, 
com o capitao Jeronimo Leitao. 0 bandeirismo, que havia 
estado, ate entao, em defensiva prudente, em um raio de acao 
minimo, em torno da "acropole" anchietana, tomou a inieia- 
tiva de incursoes mais distantes, sobre os carijos. 

Esse dominio espanhol terminou em 1640, entao, sendo 
sensivel o declinio do apresamento! Este nao terminou com o 
dominio espanhol, por eerto, pois ele continuou, mas a dimi- 
nuigao da sua intensidade e notoria! 0 auge do apresamento 
coineidiu com o dominio espanhol. Comegou ele, em ofensiva, 
exatamente quando Felipe II abocanhou o velho reino dos 
Aviz, e diminuiu ou decaiu quando a eonspiragao Pinto Ri- 
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beiro, expulsava de Lisboa a duquesa de Mantua, matava o 
"quisling" Miguel de Vasconcellos e fazia a Restaura^ao, en- 
tronizando o Braganga. 

Ainda, os que trataram de estudar as paginas do apresa- 
mento nao tiveram vistas para essa coincidencia, admiravel, 
mas facilmente explicavel e perfeitamente racional! 

Se, antes do dominio espanhol ja o apresamento era o 
fulcro das sele§6es sociais, que se operavam violentas, no Pla- 
nalto, depois que Madrid passou a ser o centro do imperio 
ibero-americano, entao o recrutamento do prestigio e do vali- 
mento passou a se fazer, de acordo com o que se processava 
no apresamento, que, entao se fez, ainda, mais visceral no 
Planalto. 

Quando, porem os flamengos, gramas a sua hegemonia nos 
mares, ocuparara o Nordeste, entao, no apresamento houve um 
grande recrudecimento de atividade, pois a industria-agricola 
agucareira, na impossibilidadede se refazer em suas precisoes 
imperiosas de mao de obra na Africa, volveu sens olhos aflitos 
para o Planalto apresador. Entao, essa regiao fez elevar aos 
ultimos extremes o esforco da gente que se dedieava a descer 
dos estabelecimentos jesuiticos, a mercadoria que eonstituia 
objeto do seu ciclo eeonomieo. As provincias jesuiticas, com 
isso, foram destruidas. Guaira, Itati, Tape, Uruguai foram 
assaltadas, saqueadas e destruidas, tendo os planaltinos apre- 
adores tirado de suas redugoes fumegantes, cerca de 300.000 
amerindios, os vendendo para o Nordeste, sequioso de bragos 
para a sua lavoura e a sua industria (1). 

(1) E' facilimo se concluir que, os planaltinos vender am para as 
outras capitanias a quasi totalidade de seus amerindios apresados, em 
se levando em conta tres considera^Ses: 

а) As lavouras no Planalto eram de tal modo apoucadas e pe- 
quenas, de vulto tao minimo que, nao poderiam ter absorvido 
grandes quantidades de bragos. Houvessem essas lavouras absor- 
vido grande quantidade de indios escravizados, por certo que 
elas teriam sido maiores do que os documentos nos atestam 
que foram. Com isso, a &rea cultivada planaltina teria sido 
mais extc-nsa; a produgao planaltina teria sido mais volumosa, 
com maior enriquecimento dos agricultores planaltinos, cousa 
que ningufim afirma e os documentos nao atestam. 

б) Os indios teriam aparecido, em numero proporcional aos apre- 
samentos, nos acervos inventariados. Entretanto, os documen- 
tos, por mim analisados, em varias pesquisas ("Inventarios e 
Testamentos"), nao constatam o aparecimento nos acervos, 
das muitas centenas de milhares de indios apresados nas pro- 
vincias jesuiticas. 
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CAP1TULO II 

A RESTAURAgAO LUSA 

Treze anos ja eram passados, depois que tiveram lugar os 
aeontecimentos desenrolados nos ataques a Guaira, testemunha- 
dos por varios reverendos da Companhia de Jesus, absoluta- 
mente insuspeitos, e esse respeito, em impressionante unanimi- 
dade, segundo reproduz o Prof. Taunay, no seu "Hist. Geral 
das Bandeiras Paulistas", II! Espelham esses depoimentos 
jesuiticos, com expressiva nitidez e preeisao absoluta, a alma 
ou o estado psicologico do povo, isolado no Planalto. Natural- 
mente, decorridos esses treze anos, essa regiao isolada, perdida 
nas extremas lindes meridionals do dominio luso-americano, 
eontinuou, durante esse lapso de tempo, a perlustrar as mesmas 
diretrizes, que baviam gerado o estado psicologico, denunciado 
pelos depoimentos acima citados. E' provavel mesmo que, esse 
estado psicologico se tivesse acentuado, por que teria havido 
maior persistencia nas causas, que baviam produzido as conse- 
quencias assinaladas. Essas causas nao foram removidas! 
Nao sobreveiu nenbum so evento que as anulasse! Assim, elas 
eontinuavam exacerbadas a produzir, em maior eseala, o estado 
psicologico anotado acima. Isso nao e uma quimera, mas sim 
e o que um raciocinio logico e honesto nos faz obrigatoriamente 
coneluir. 

Se a gente planaltina bavia amadurecido a sua alma pro- 
pria, em razao das causas, que analisei acima, tambem aconte- 
cia o mesmo a Portugal, dominado por Castela. 

Se e verdade, como parece curial que o seja, que, -o estado 
psiquico de um agregado bumano, nada mais e do que um 
mero reflexo de suas condi§oes internas e externas, temos que, 

0 planaltino que teve um acervo maior de indios arrola- 
dos no seu inventario, foi Antonio Pedroso de Barros, eujo 
total de amerindios escravizados foi k cerca de 500; os demais 
planaltinos, ao morrer, deixavam em media 80 a 100 pegas 
de amerindios. O que seria feito das grandes quantidades 
apresadas? 

c) As ferramentas agricolas nas fazendolas dos principals apre- 
sadores, como Raposo Tavares, por exemplo, nao iam alem 
de uma trintena de pegas, absorvendo quando muito, uma 
meia centena de escravos. O que era feito dos outrosl. Entre- 
tanto, Eaposo Tavares apresou cerca, de 20.000 amerindios! 
Yeja-se, por exemplo o que nos ensina a proposito do ntimero 
de apresados, o Prof.Taunay, na sua "Eistdria Geral das 
Bandeiras Paulistas' 
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Portugal conservava sua alma propria, a-pesar de haver pas- 
sado quase um seculo sob o jugo de Espanha. 

Disso, se verifica que, o Planalto nao reteve em seu solo 
grande parte da mercadoria, que a sua industria de apresa- 
mento produzia. Esta foi impotente para assimilar a etnia 
nacional portuguesa, diluindo-a, no territorio de toda Iberia, 
da mesma maneira que, vemos o elemento italiano ser diluido, 
presentemente, em todo o territorio paulista. 

E' que, o grupo nacional lusitano conservou o seu senti- 
mentalismo superecitado pelos panegiricos, declamados nas 
estrofes ribombantes e ritmadas de Camoes, ou pelos relatos 
ditirambicos, naturalmente exagerados de Joao de Barros ou 
de Damiao de Goes, etc.. 

Os episodios que erigiara altos pedestals de virtudes, aos 
heroes Portugueses, eram embebidos no amago da ardente alma 
portuguesa, dando a ela tal consistencia e uma solidez tao 
cristalina, que os tempos dilatados dos dominios exoticos foram 
suportados, com exacerbaQao de sua ulcerada alma nacional, 
a qual assira comprimida e em virtude de essa coagao eontinua, 
obrigada a uma reagao constante e ininterupta, resistia enrai- 
vecida, muito mais. Essa atividade sentimental continuada, 
diuturnamente exercida, fatalmente teria criado uma atmos- 
fera psicologica, na qual o amor enternecido pelas cousas espi- 
ritos Portugueses, com a nostalgia, amargurada pelo cativeiro, 
dos dias soberanos dos Aviz, era a melhor couraga protetora 
da etnia nacional portuguesa, contra a assimilagao espanhola. 
Esta tinha todas as vantagens, na luta pela assimilagao do 
elemento portugues; tais corao identidade de raga, similitude 
de costumes, situagao na mesma regiao geografica, semelhanga 
de idiomas, lagos de parentesco consanguineo, etc.. Nao bas- 
taram todas essas afinidades, pois a Espanha, sem embargo do 
periodo dilatado da comunhao politica com Portugal, nao logrou 
homogenizar as etnias ibericas, integrando o rigidissimo cristal 
de rocha portugues, na comunidade dos seus Habsburgos. Por- 
tugal eontinuou a ser um quisto durissimo e destacado na 
imensidao hispanica, a-pesar-de ja haverem morrido e desapa- 
recido os coevos dos tempos da soberania lusa e os Portugueses 
dessa epoca seiscentista ja terem naseido em pleno dominio dos 
Felipes espanhois. Era uma nova geragao lusa que vivia no 
fim da primeira metade do seiscentismo! Nunca haviam visto 
a soberania de Portugal, pois, ao naseer, ja sua terra gemia sob 
as foreas caudinas dos espanhois. Apesar disso eles teimavam 
em se considerar Portugueses, como se, porventura houvesse 
uma divisao de etnias. E' que, eles, Portugueses do medio seis- 
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centismo, se haviam embriagado com as lendas, as tradi§oes, 
do "porque me ufanismo" das cronieas quinhentistas, as quais 
eram, ainda, lembradas com a saudade dos enterneeidos e dos 
sentimentais, com o lustre que, no passado, engrinaldara o 
nome portugues. Eis, como a Espanha eonservara no seu bojo, 
um estopim acezo que iria deflagar um barril de polvora, pres- 
tes a explodir na ocasiao oportuna! Essa ocasiao se iria apre- 
sentar nos meiados do seiscentos. 

A encarnigada guerra dos Trinta Anos, iniciada em 1618 
com a desfenestragao de Praga, logo empolgou os imperials 
Habsburgos e, com eles, as forgas espanholas, entao em aeen- 
tuada decadencia, foram arrastadas a um exercitar continuo 
de armas, principalmente no norte da Franga e nas regioes 
trans-pirenaieas do Russilhao. A par desses acontecimentos, 
que entretinham as atengoes castelbanas em regioes afastadas 
da velha Lusitania, houve, concomitantemente uma rebeliao na 
Catalunha, atraindo para Leste, os cuidados dos Felipes, que 
haviam sobrado de sua luta nos eampos de batalha da Europa. 
Portugal, momentaneamente esquecido, por ter a Espanha de 
ocorrer uma cruenta guerra em varias frentes, ficou entregue 
a super-visao administrativa da duquesa de Mantua, a italiana, 
prima de Felipe IV, assistida pelo miseravel "quisling" Mi- 
guel de Vasconcellos. 

Era a ocasiao azada para que o estopim da rebeliao fosse 
eomunicado com o barril de polvora, que acima esta referido, 
constituido por Portugal, que, por fim se iria levantar contra 
a inhabildade estatica de Felipe IV, orientado pelo famoso 
Conde-Duque de Olivares e antes pelo titular de Lerma, os 
quais nao foram capazes de remover o barril de polvora por- 
tugues, acomodando com suavidade e tolerancia os pruridos de 
uma etnia, que nao morrera, quando Portugal fora submetido 
ao jugo dos Felipes de Espanha. 

Seria fatal a explosao portuguesa! Outras circunstancias 
fatalizaram essa explosao em 1640! Essas circunstancias foram 
oriundas da guera dos Trinta Anos, entao no seu periodo fran- 
ces, o mais ingrato para a politica espanhola, que teve que se 
haver com a habilidade vulpiniea do eardeal Mazzarino, bem 
como para as armas espanholas, em decadencia, que tiveram 
enfrentar a estrategia paciente de Turenne e a tecnica enfure- 
cidade de Conde. Portugal, sob as instigag5es de Richelieu e de 
Mazzarino, (Calogeras "A Politica exterior do Imperio", I), 
aproveitou-se da oportunidade em que a eorte espanhola estava 
com a sua atengao presa na politica externa e deflagrou a 
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explosao, a qual foi cenificar importantissimas consequencias 
na vida do povo metropolitano e do colonial. 

O Planalto foi uma das regioes mais afetadas por essa 
explosao, a qual obteve espetacular sucesso, nada podendo a 
Espanha fazer contra o movimento de Dezembro de 1640. Ge- 
ralmente desapercebidas as consequencias no Planalto, tiveram 
visceral importancia, que avultaram mais do que em rela- 
Qao a qualquer outro nucleo colonial, pois foi o proprio ali- 
cerce basilar do modo de vida planaltino, que tremeu, ante o 
golpe da Restaura^ao lusa. Os demais nucleos coloniais, ainda 
que, afetados pela mudanga politica, nao sofreram no amago 
modular do seu modo de vida basico, como o Planalto, que, com 
a Restauragao lusa, via um raio mavortico cair impiedosamente 
sobre a mais aearinhada devogao da sua economia, que era o 
apresamento. De fato, o apresamento, com o dominio espa- 
nhol, isto e, com a supressao das fronteiras entre as terras 
portuguesas do Planalto e as espanholas do Paraguai, do Tape, 
ou ainda do Uruguai, poude se exercer livremente, sobre os 
estabelecimentos jesuiticos. 

Ordinariamente, esse fenomeno nao e levado em conta por 
nenhum observador do passado colonial luso-brasileiro e prin- 
cipalmente do planaltino. Ninguem, ainda, se deu ao trabalho 
de verificar, a luz da imparcialidade, como repercutiu nos di- 
versos nucleos coloniais luso-brasileiros, o fenomeno da Res- 
tauragao lusa. Parece que a preocupagao de querer forgar o 
estado de fato, tendo havido varies e heterogeneos nucleos colo- 
niais luso-brasileiros, reduzindo-os a uma so colonia, vem sendo 
a cortina de fumaga, que tern impedido de, os nossos curiosos 
de cousas do passado verem a verdadeira situagao. Racioci- 
nam, como se todos os nucleos coloniais tivessem sentido a mes- 
ma reagao! Escrevem, como se tudo fosse igual e como se todos 
os grupos luso-brasileiros fossem homogeneos, sob o aspecto 
social, sob o ponto de vista economico! Ainda, se mostram, 
todos, apegados a velha e carunchada historia politica, nao se 
importando com as cenas da historia social ou os eapitulos 
seivosos da historia eeonomiea. 

0 Planalto tinha que reagir de modo inteiramente dife- 
rente, pelo qual o faziam os demais grupos luso-brasileiros! 
Eis que, o Nordeste agucareiro nao conheceu certos interesses, 
que determinavam ao Planalto apresador a sentir o golpe, no 
cerne da sua vitalidade eeonomiea e portanto social, etc.. Ao 
Nordeste pouco importava que, as fronteiras coloniais luso- 
espanholas fossem restabelecidas, ou que, as terras dos dois 
reinos ibericos continuassem em eomunhao! Ao Planalto, isso 
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afetava no mais profundo de sua estrutura economica. Nao 
seria possivel, ate me causa a mais viva admira§ao que, isso 
nao tenha sido vislumbrado antes, que, ambas essas regioes, 
tao diversamente afetadas fossem reagir do mesmo modo! 0 
Nordeste, saturado de espirito luso, empanturrado de aspira- 
goes restauradoras, sentiu grande alaeridade, com a vitoria do 
duque de Braganga. Alimentado no seu profundo lusitanismo, 
pelos lagos que o prendiam a Portugal, pelo sangue que o 
filbava as casas reinois lusitanas, pela economia, que obrigava 
a grossa exportagao agucareira nordestina se encaminhar toda 
ela a Lisboa, que a distribuia, pela Europa, pelos lagos de co- 
ragao e pelos morais, bebidos pelo Nordeste, culto, que sorvia, 
com avidez, os ditirambos eneomiastieos da literatura eamonea- 
na, respirada, com sofreguidao, pelos filhos dos ricos usineiros 
nordestinos nas areadas coimbras, ou nas ruas alfacinhas de 
Lisboa, o Nordeste sentiu, com a Kestauragao ao fim de um 
cativeiro, e, por isso, o Marques de Montalvao, na Baia, em 
meiados de fevereiro de 1641, nao hesitou em aclamar ao duque 
de Braganga. 

No Planalto foi tudo muito diferente! (1) 
Havia verdadeiro fanatismo pelo apresamento, que era a 

base de toda a economia regional! Ao apresamento, sacrifi- 
cavam-se os mais aearinhados motives sentimentais e ate a reli- 

(1) Pode-se bem aquilatar o que esse acontecimento teria causado 
no planaltinol 

Era, nao pode restar a menor ddvida, um cerceamento A atividade 
apresadora do bandeirante. Era, indiseutivelmente, um onus, oposto pelas 
cireunstancias politicas, aoa interesses eeonomicos dos planaltinos. Como 
teriam estes reagido, antes esse acontecimento, que tanto os feria, no seu 
utilitarismo? Para que, esclareeidamente, se responda a essa pergunta, 
deve-se rememorar como reagiram os planaltinos, quando, em identieas 
cireunstancias se viram eles, profundamente religiosos, fanatiea e pitores- 
camente catolicos, ungidos da maior devogao e entranhados pela fe a mais 
absoluta, obrigados, em bem de seus interesses eeonomicos, a se defrontar 
com os jesuitas, sacerdotes poderosissimos da sua religiao, travando con- 
tra a Companhia de Jesus, uma luta das mais encarnigadas. Entao os 
planaltinos, sufocavam em seus coragoes piedosissimos os pruridos mais 
salientes de profunda religiosidade e cuidaram utilitariamente de seus 
interesses eeonomicos, inerementando a sua faina de apresamentos, bus- 
cando na luta de exterminio, contra a Companhia de Jesus, o elemento 
eeonomico que deveria Hies proporeionar meios de vida. Isso quer dizer 
que, os planaltinos abandonavam os seus arraigados sentimentos, pelos 
seus interesses. eeonomicos. Se estes prevaleceram, contra a forte reli- 
giosidade dos planaltinos, porque nao continuariam a prevaleeer, por 
ocasiao da Restauragao portuguesa, em 1641, contra os fragilimos senti- 
mentos de lusitanafilia dgsses mesmos planaltinos? 
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giosidade, intensa entre eles, planaltinos, como se ve dos inven- 
tarios da epoca. 

A Restauragao vinha prejudicar esse apresamento, crean- 
do barreiras fronteiriQas e portanto dificultaudo a penetragao, 
dai obstaculizando o apresamento. Era como se tivessem sur- 
gido, de novo, as muralhas de Jerico! For outro lado, o Pla- 
nalto nao tinha a o prender a Portugal os mesmos lagos que 
faziam do Nordeste, uma verdadeira Nova-Lusitania ou um pro- 
longamento amerieano de Portugal. O Planalto, apenas, muito 
remotamente provinha de Portugal, pelo parentesco consan- 
gumeo. Economicamente, o reino europeu nao mantinha com 
a sua colonia vicentina, nenhum intercambio, sendo que o gran- 
de mercado de consumo, para o qual o Planalto exportava, era 
o Nordeste brasileiro, fabricante de a§ucar e Portugal nao 
absorvia quantidade alguma do que o Planalto exportava para 
se manter em civilizagao. Alem disso, o cerebro e o coragao 
do planaltino, igualmente como o seu estomago, nao se pren- 
diam relacionados a Portugal, pois, no Planalto, a cultura dos 
rudes planaltinos, que eram mais afeitos ao manejar da esco- 
peta ou do arco, do que da pena ou do livro (os doeumentos 
dos inventarios nos comprovam a indigencia mental dos planal- 
tinos, pela absoluta falta de livros, que se pode eonstatar em 
todos os arrolamentos), nao permitia ser, por essa regiao, 
sorvido o espirito da lusitanidade. 

0 isolamento geografico, cultural economico e administra- 
tive ja tantas vezes aqui rememorado, cavava no planaltino, 
uma profunda e rapida americanizagao. Ate a lingua falada 
no Planalto, era o guarani e o portugues, so era pronuneiado 
oficialmente e aprendido nas escolas. 

Assim, a Restauragao lusa, fatalmente tinha que repereu- 
tir nas colonias luso-brasileiras, de modo, profundamente dife- 
rente! (2), (3). 

(2) Quer me parecer que, em materia de ligagao politica, a qual 
nao passa de mero reflexo de la?os economicos e sociais existentes, em. 
maior ou menor escala, pode-se apliear em cada caso especial a seguinte 
equagao algebrica, cujos valores variam segundo as Mpdteses diversas: 

TJniao — Similitudes etnico sociais q- Interesses economicos 
-|- Masses demograficas — distdncias. 

Assim, toda uniao varia de intensidade, segundo o valor dos fato- 
res quo resolvem a igualdade supra. Ha unides, nas quais os fatores 
positivos sao fraeos, pela pouca solidez dos interesses economicos; pelo 
pequeno volume das massas demograficas ou ainda pelos la§os delgados 
da similitude etnico-social, os quais compreendem os la^os sentimentais, 
com a tradi^ao de um passado comum os lagos psicologicos de uma cultura 
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Foi o que aconteceu, por isso vemos que, quando a notieia 
da vitoria da Restauragao lusa ehegou a S. Paulo, ao mais tar- 
da em 17 de margo de 1641, houve uma grande hesitagao em 
efetiva-la, no Planalto, sem embargo das ordens severas nesse 
sentido, mandadas pelo lusitanofilo Salvador Correia de Sa e 
so depois de haver fracassado o movimento de aclamagao de 
Amador Bueno, foi que a 3 de Abril (isto e, 18 dias depois da 
notieia da Restauragao portuguesa no Planalto conhecida), se 
deu a aclamagao de D. Joao IY. Nao e extranha essa demora? 
Nao e ela sintoma de qualquer eousa? Por que essa demora? 

Nao e o que eu penso, profundamente logieo ? Custa a crer 
que, alguem, ainda nao tenha visto isso, antes! 

# • * 

Entretanto, por cireunstancias que advieram, na oeasiao, 
o Planalto perdeu a oportunidade que se Ihe ofereeeu de se 
fazer independente, ao contrario do que aconteceu a Portugal, 
que em Dezembro de 1640, soube se aproveitar das cireunstan- 
cias, que eventualmente favoreciam a rebeldia contra Felipe 

comum, os lagos sociais de idioma, religiao, costumes, ou formagao social 
comum. Ha unices fracas, em razao do seu fator negativo ser elevado, 
nao so pelas distancias, em quilometros serem muito longas, mas ainda 
pelas dificuldades de comunicagoes, (Oliveira Yianna, "Evolugao do Povo 
Brasileiro", 234 a 237). 

No easo do Planalto, em relagao a Portugal, nos vemos, como seria 
fraca a uniao politica, resultante da aplicagao da equagao supra elabo- 
rada, em boa parte, pela imensa influeneia causada em minha mentali- 
dade pelos sapientissimos ensinamentos de Oliveira Vianna, no seu livro 
eitado, que e um precioso catecismo de sociologia politica, e e dos livros 
ao qual mais devo a minha formagao cientifica. 

(3) fisse aspecto da situagao planaltina ja tinha ferido a obser- 
vagao de Eubens Borba Alves de Morals, uma das inteligencias mais 
lucidas que tenho conhecido. A esse respeito diz ele, no Prefacio, que 
escreveu no livro de Augusto de Saint-Hilaire 8, da Biblioteca Histdrica 
Brasileira da Livraria Martins: 

"Governada tanto tempo de longe e com displicencia que 
inspirava uma terra sem a menor riqueza, nao podia ser muito 
forte o vinculo que prendia Piratininga a Portugal e ao resto 
da Colonia. 

Em nenhuma parte do Brasil a influeneia portuguesa, foi 
tao pequena. E foi nesse isolamento empobrecedor que exer- 
ceu e se desenvolveu — essa consciencia de sua autonomia, tao 
caracteristiea da indole paulista   

Que diferenga dos ricagos do agucar, tao bem descritos 
pelos exploradores estrangeiros, que demandavam seus portoa!'' 
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IV. 0 Planalto, nessa ocasiao vital para o seu futuro, man- 
tinha do sertao a grande bandeira, que foi batida pelos jesuitas 
em M'Borore, tendo longe do palco planaltino a quase totali- 
dade de sua populagao masculina, (Taunay, "Hist. Geral das 
Bandeiras Paulistas", II). Essa circunstancia proveniente do 
meio externo, se correlacionava estreitamente, coadjuvada, por 
outra que advinha do seu meio interno, a qual consistia na 
frouxidao, de Amador Bueno, o fracassado. 

Esta ultima circunstancia, quase teve lugar, tambem, no 
drama portugues da Restauragao, pois o duque de Braganga 
nao era o homem para a situagao. file afrouxou! Por mais 
esforgos, que os fascistas, escritores Portugueses contempora- 
neos fagam para reabilitar o perfil moral desse rei amaricado, 
eu nao me convengo, pois nao foi apresentado nada que me 
fizesse mudar de ponto de vista. Para mim D. Joao IV nunca 
passou de um tibio! 

Mas, la havia D. Luiza de Gusman, a que preferia ser 
rainha por um instante do que duquesa a vida toda! E esse 
vulto feminino, que nao queria viver servindo, impoz a sua 
energia varonil, na tristissima emergencia em que o marido 
fraquejava, egoistica e poltronicamente. 

Desgragadamente, no Planalto, em 1.° de Abril de 1641, 
faltou uma Luiza de Gusman crioula! 

Quando, em 1580 o cardeal-rei Do mHenrique morria, 
sugando ansiado os carnudou, peitos de Maria da Motta, a 
duquesa D. Catharina de Braganga acordou, com o outro pre 
tedente a sucessao portuguesa, o rei da Espnha, a retirada de 
sua candidatura. Ela abandonava o pareo, tendo mesmo recu- 
sado o Brasil, como ficha de consolagao, que Ihe era oferecido, 
pelo rei espanhol. So o Prior do Crato, o impavido Dom Anto- 
nio, permaneceu em campo, a impunhar solitario o labaro da 
soberania lusa, que Felipe, embora nao tivesse legitimamente 
berdado, havia comprado, por intermedio do renegado "quinta 
coluna", Christovam de Moura e ia eonquistar, por intermedio 
do seu cao de fila, o duque de Alba. 

Chegaram ao extreme de acoimar de bastardo, o Prior, 
afim de o afastar da sucessao legal, apesar de ter ele exibido 
a certidao de easamento de seu pai, o infante Dom Luiz, filho 
de Dom Manuel, com sua mae, a Pelicana, Dona Violante Go- 
mes, (Mario Brandao, "Coimbra e D. Antonio, Rei de Por- 
tugal"). Dom Antonio continuou a lutar em prol da causa 
de Portugal e, a-pesar-de batido, foi o expoente do lusitanismo, 
que teimava em nao morrer, contra a gulosa ambigao castelhana 
dos Felipes. 
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Sem embargo de tudo isso, o duque de Braganga, entao, 
em meiados do seiseentismo, D. Joao, filho de D. Theodosio, 
primeiro par de Portugal, potentado de Vila Vieosa, foi eleva- 
do a suprema chefia da atmosfera de lusitanismo, que ainda 
pairava indomita na parte ocidental da peninsula e ao mais 
alto nivel de futuro rei de Portugal, caso vingasse o movimento, 
que ia ser eoncretizado, com o objetivo de restaurar a indepen- 
dencia lusitana. Eu atribuo essa escolba, pouco acertada, ao 
fato de nao poderem os Portugueses contar com gente de mais 
valia, que fosse da estirpe do Prior do Crato, falecido em 1595, 
cuja descendencia desapareceu em bastardias, as quais se afas- 
taram de qualquer eogitagao. 

Assim, a "vis propulsiva" portuguesa foi encabegada pelo 
duque de Braganga, que, timido e homem de pouco arrojo, mas 
de muito egoismo, queria se eontentar com os gordos proventos 
de sua invejavel situagao de grande titular, imensamente rico, 
na sua magnifica quinta de Vila Vigosa. Pareee, mesmo, que, 
o entao duque de Braganga, pessoa que nao fora eletrizada pela 
centelha do genio dos que preferem viver "perigosamente", 
acumulava a nevropatia, distilada, em suas veias pela sua ascen- 
dencia, a qual fazia dele um individuo infra-normal, como 
provaram a sua pessoa e a sua progenie, toda ela composta de 
tarados e desequilibrados. 

Se nao fosse a energia mascula de D. Luiza de Gusman, 
a esposa do duque de Braganga, o movimento de restauragao 
lusa, levado a efeito em 1640, teria fracassado. 

Em dezembro de 1640, explodiu o "barril de polvora" 
portugues e a soberania do reino luso foi restaurada com a 
morte do judas Miguel de Vasconcellos e com a deposigao da 
duquesa de Mantua. A Espanba de Felipe IV e do conde du- 
que de Olivares, nada poudei fazer contra a Restauragao por- 
tuguesa, ocupada como estava a nagao do Habsburgo, com o 
periodo francos da Guerra dos Trinta Anos, quando ela ofe- 
gante, langava mao de sua deeante forga armada, composta 
desses, outrora temiveis "tercios", de quando a frente deles 
marebava invicto o famoso duque de Alba (falecido em 1582), 
vulto grandioso do taboleiro politico da Europa, dos saudosos 
temps de Felipe II, quando a velha aguia bicefala dos Habs- 
burgo, ainda dispunha de dois devoradores e gulosos bicos 
reeurvos de forga rapinica. 

O movimento da Restauragao, vitorioso deeisivamente logo 
a 3 de Dezembro, so em meiados de Fevereiro de 1641, reper- 
cutiu na Baia, com a chegada das noticias reinois, havendo, 
entao o Marques de Montalvao, viee-rei do Brasil, aclamado 
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ao novo rei portugues, o duque de Braganga. Essa demora, 
entre a consolidagao do duque de Bragan§a e aclamasao do 
xnesmo na Baia, me parece explicavel, se bem que a travessia 
do Atlantico fosse realizavel em 40 dias. E' possivel, que essa 
travessia se tivesse demorado, alargando o periodo diferencial, 
entre a consolidagao no reino luso e a aclamagao na Baia, para 
mais de 60 dias. 

0 Rio de Janeiro teve a noticia da Restauragao portuguesa, 
a 10 de margo seguinte, isto e, 23 dias depois que, na Baia o 
Marques de Montalvao tivesse aclamado o novo rei portugues. 
Qualquer contratempo na travessia de Salvador ao Rio, ordina- 
riamente feita em 10 dias, demorou a aclamagao no Rio, por 
parte do lusitanofilo Salvador Correia de Sa. Mas a Restau- 
ragao portuguesa precisava, para ser completa, ser eoncretizada 
tambem nas eapitanias do extreme sulino. A esse respeito diz 
o ensigne prof. Taunay; ("Hist, seiscentista da Villa de Sao 
Paulo", I, 239, citando Varnhagen, ("Historia Geral", II, 
629 e 693). 

"De levar as villas do sul a noticia da acclamacjao do novo 
rei foi incumbido o capitao Arthur de S4, comandante da 
recente fortaleza da Ilha das Cobras. 

Teve assim lugar a acclamaqao, alguns dias depois, nas 
villas de Santos e Sao Vicente; a de Sao Paulo NAO SE 
APBESSOU... 

Se Arthur de S4 sahiu do Eio a 11, como diz Galanti, 
sem o documentar ("Eist&ria do Brasil", II, 233), 6 provivel 
que em Santos estivesse a 15 ou 16. 

A 18 podiam os paulistanos saber da grande noticia. Foi 
pois na segunda quinzena de mar^o e no miximo ate 3 de 
abril de 1641, que se pode ter dado a de Amador Bueno, a 
menos que ella nao haja ocorrido como reaegao a proclama^ao 
de D. Joao IV, em Sao Paulo, a 3 de abril daquelle anno, em 
que vemos..." 

Ora, em virtude de tudo isso, verifica-se que: 
o) D. JOAO IV FOI ACLAMADO NO EIO DE JANEIEO A 

11 BE MARQO DE 1641. 
b) D. JOAO IV FOI ACLAMADO EM SANTOS E EM S. VI- 

CENTE A 16 BE MAEQO DE 1641. 
c) D. JOAO IV FOI ACLAMADO EM S. PAULO A S BE 

ABRIL DE 1641, ISTO fi, 18 DIAS DEPOIS. 

Nao e isso profundamente eloquente? Nao ressoa isso como 
uma bronzica advertencia de que alguma hesitagao reinava nas 
altas esferas governativas de S. Paulo? 

Sim, por que essa inexplicavel demora? Sabe-se que a 
noticia da Restauragao e da aclamagao de D. Joao IY, em San- 
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tos e em S. Vicente, teria podido chegar a S. Paulo no mesmo 
dia. Nao e essa demora sintoma claro de que houve hesita§ao 
dos paulistanos, em embarcar na Restaura§ao portuguesa, a 
qual, como vimos, contrariava os interesses economicos vice- 
rais dos planaltinos? Nao esta patente, desses elementos que 
a aclama§ao de D. Joao IV, e consequente adopgao da Restau- 
ra<jao do domlnio lusitano, se deu depois da aclamagao de 
Amador Bueno e que so depois de haver esta fracassado lamen- 
tavelmente, foi a outra adotada? 

Tudo isso, nao esta gritando que, a tese, que defend©, 
com ardor e a verdadeira 1 

Sim, porque do Rio de Janeiro a Santos e a S. Vicente, 
poueos dias teriam bastado para que a notlcia da Restaura§ao 
portuguesa, produzisse resultados. Por que, entao, teria essa 
noticia, de Santos para S. Paulo, cuja distancia separadora, 
poderia ser vencida em horas, por um proprio veloz, que con- 
duzisse uma comunica^ao de tanta importaneia, teria levado 
tanto tempo para produzir resultados? 

Esta clarissimo que, a visivel hesitagao do Planalto, em 
continuar atrelado ao carro portugues, cousa que Ihe contra- 
riava os interesses, como vimos acima, so foi resolvida, com a 
quebra da indecigao, depois do fraeasso da sua independencia, 
com a dolorosa falencia do movimento, que aclamou Amador 
Bueno. Isso esta tao evidente que, todos que nao estejam 
saturados de preconceitos, ainda agarrados ao carunchadd 
"tabu", iniciado pelo genealogista e cronista Pedro Taques, ou 
ainda, aeorrentado a mumificada ortodoxia conservadora, ba- 
seiada nos lusitanofilos e censurados relates do nobiliarquieo- 
maniaeo Frei Gaspar, concordarao comigo, (4). 

Naturalmente, nao foi sem motivo causal que, a aclamagao 
de D. Joao IV, em S. Paulo, levou tanto tempo para ser con- 
eretizada. Tambem nao foi sem que houvesse uma fortissima 
razao a exigir com imperio que, a aclamagao de Amador Bueno 
precedesse a de D. Joao IV. So depois que, Amador Bueno 
enterrou, com a sua timidez aeovardada, a causa do primeiro 

(4) A esse proposito e de ser lembrado o pensamento de Sergio 
Buarque de Holanda, no seu "Raizes do Brdsil", 72, manifestado naa 
seguintes palavras: 

"Nao e mero acaso que faz com que o primeiro gesto de 
autonomia oeorrido na colonia, a aclamagao de Amador Bueno 
se verificasse justamente em Sao Paulo, terra de pouco con- 
tacto com Portugal e de muita mesti^agem com aborigenes, 
onde ainda no seculo XVIII as erian^as iam aprender o por- 
tugues nos colegios como as de hoje aprendem o latim". 
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movimento nativista americana, e que a Kestauragao se operou 
no Planalto, alias a contrariar os interesses economicos re- 
gionais. 

Eis o por que da hesita§ao! Eis o por que da demora! 
A objegao, que advinho, podera ser atirada contra a tese 

que sustento, e de que, Amador Bueno, ja deveria ser conhe- 
cido, no Planalto,, como individuo fraco e a sua tibieza ja de- 
veria ser sabida por todos os seus coevos, de modo que, estes, 
ao intentarem um golpe da importancia do da independencia, 
nao o iriam deixar ao sabor de uma individualidade, que nao 
estivesse a altura do mesmo golpe. 

A objegao, convenhamos, e forte e a primeira vista, ela se 
correlata bem com a versao inverosimil e descolorida de Pedro 
Taques e de Frei Gaspar, a proposito da aclamagao de Amador 
Bueno. 

Mas, isso acontece apenas, a primeira vista, porque 4 pre- 
cise se levar em consideragao: 

1.°) que quasi toda a populate masculina de S. Paulo estava no 
sertao, em luta ferocissima e encamigada contra os jesuitas, 
no territdrio mesopotamica de entre os rios Uruguai e Parand. 

Em mar^o de 1641, ensina-nos o Prof. Taunay, se estava 
dando o combate de M'Borord, ("Hist. Geral das Bandeiras 
Paulistas", II, 302), no qual se empenharam com fflria, 400 
braneos e uns 2.5000 a 3.000 tupis. 

Ora, se no distante sertao do rio Uruguai, foram assina- 
lados tantos planaltinos, seria natural que, no Planalto nao 
tivessem ficado muitos, para neles recair uma escolba de um 
individuo forte. E' precise notar que, para a regiao meso- 
potamica da luta contra os jesuitas, na qual o Planalto estava 
vivamente empenhado, seria natural que, tivessem partido os 
elementos mais masculos, mais endrgieos, mais arrojados, etc., 
da estirpe piratiningana, deixando no povoado, apenas uns 
poucos de homens amaricados, timidos e fraeos. 

Entre Sstes, naturalmente estaria Amador Bueno, pois 
este era useiro e veseiro em nao seguir seus companheiros e 
seus parentes para o sertao, preferindo o doce aconehego de 
um confort&vel e pacifico lar, no qual ele poderia continuar 
a sua inexpressiva vida vegetativa de comer, beber, dormir e 
crear filhos patriarcal e bonan^osamente como tinha vivido 
ate entao. 

Amador Bueno, entao, com 50 anos reeditou o sen pro- 
cedimento pacato de treze anos antes, em 1628-29, por ocasiao 
da conquista do Guaira, quando ele preferiu fiear no macio 
Planalto, a acompanhar Eaposo Tavares, aos sertoes bravios 
do Guaira. Dentre os que haviam permanecido no Planalto, 
em 1640-41, juntamente com Amador Bueno, muito poucos 
bomens seriam de se notar. Confirmando isse seguro racio- 
cinio, encontramos, apenas 40 bomens subscrevendo a aclama- 
qao de D. Joao IV. Isso 6 bem significativo! 
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Assim, nao poderia haver muita gente boa, isto i, valente, 
mascula, etc., para dentre ela ser escolhido o que seria acla- 
mado rei. Por isso, a eseolha teve que recair, precipitada- 
mente em quern nao possuia as virtudes requeridas para chefe 
de um movimento independista, isto e, em algum que nao fosse 
varonil, etc., etc. 

2.°) Amador Bueno, sendo, desde 1616, assinalado como moleiro 
(Prof. Taunay, "Hist, da Villa seiscentista de Sao Fdulo"), 
teria sido um rieo burguez e assim destacado no nivel eco- 
nomico miuto baixo, no Planalto, e por isso, seria, no me- 
mento, eminente figura na regiao, de modo que, a eseolha, 
por parte dos nossos antepassados, que tinham muito embo- 
tadas as suas aeuidade e subtileza de visao politica, foi des- 
culpavel. 

Em assim se racioeinando, levando em conta esses dois 
postulados logicos e facilmente compreensiveis, nao so se expli- 
carao, como ficara amplamente justifica a malfadada eseolha 
de Amador Bueno, para ser o fulcro de um golpe importantis- 
simo que seria desferido. Houve, naturalmente, precipitagao 
na eseolha e portanto no golpe. Pensou-se que nao poderia ser 
retardado, ate que chegassem de volta do sul os expedicionarios 
de M'Borore. Caso o golpe pudesse ser desferido, com a pre- 
senga no Planalto, de toda a populacao maseulina da regiao, 
e claro que, a eseolha poderia ter recaido em pessoas mais aqui- 
nhoadas de virtudes varonis! Desgragadamente, porem, os 
homens planaltinos estavam muito longe, a cerca de 2.000 
quilometros do povoado paulistanico e seria impossivel esperar 
pela volta deles, o que so ocorreria em outubro ou em novembro 
desse ano. 

A adesao do Planalto a D. Joao IV, ja retardada de alguns 
dias, como vimos, nao poderia demorar mais, sob pena de con- 
sequencias, que se afiguravam graves para a regiao, entao es- 
vaziada de sua 

Ja tivemos ocasiao de dizer repetidamente que, os povoa- 
dores reinois traziam no cerebro e no coragao um enorme apego 
a Iberia, sua terra de origem, bergo da sua etnia, essa que eles 
transplantavam para as plagas vicentinas do Novo Mundo. 
Eepisamos, entao que eles vieram, mas saudosamente se vol- 
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taram para a velha Europa, onde tinha ficado parte dos seus 
amores... 

Eles se enchiam de ternura e seus olhos se afogavam umi- 
dos, com seus sentimentos a transbordar de nostalgia, quando 
evocavam, nos seus cismares, aquelas aguas mansas e espelhan- 
tes do Minho ou do Douro, cujas margens se bordavam orladas 
de vergeis, que se alternavam com os olivais mais escuros; 
aqueles "suaves" campos do romantic© Mondego, cujos erva- 
gais floridos lembravam a poesia camoneana e o tragico episo- 
dio da inditosa Ines de Castro; aquelas margens sombrias e 
florestadas do Guadiana; os pincaros, acavalados, em serras 
continuas da Galiza; o ondular macio da morraria das Beiras; 
e as montanhas enrocadas de Trans-os Montes ou da Estrema- 
dura; as campinas formosas e tepidas do Alentejo; os espraia- 
dos quentes e resequidos do moreno Algarves. Essas imagens, 
que os povoadores traziam vividas nas retinas, se casavam bem 
com a lembrangas das fisionomias dos entes queridos, que la 
haviam ficado, em confusa mistura com os horizontes enqua- 
drados pelas azuladas serranias da Almada, da Arrabida, da 
Gata ou da Estrela, em que o enristado das elevagoes desorde- 
nadamente se alternava com os valados, ao fundo das quais, se 
plantavam as lougas aldeias ou as ajardinadas quintas, a rodeiar 
os povoados maiores. 

Era com o carinho Ihes povoando as almas rusticas que, 
esses colonizadores pioneiros dos quinhentos se recordavam dos 
parentes, la no Reino, deixados na pobreza, os quais, os pedre- 
gais, que atapetavam o solo safaro e desnudo da velha Lusi- 
tania, nao permitiam que evoluissem para situagoes mais fol- 
gadas e abonadas. Com amargura, a Ihes invadir as almas, 
eram, pelos povoadores, evocados os tristes dias de aperto e de 
miseria, passados no Alem Mar, mas tambem com frequencia 
Ihes vinha a memoria, os mementos jubilosos, vividos nas fes- 
tas lisboetas, nas touradas algarvianas, ou nas cavalhadas gale- 
gas, como nas solenes proeissoes de todo Reino. 

Eles, os povoadores dos quinhentos, haviam gravado nas 
retinas as arcadas de pedra manuelina, dos Jeronymos, ou o 
rendilhado gotico da Batalha, que Ihes recordava o estrepito 
simbolico e maravilhoso de Aljubarrota, o poema imortal da 
liberdade lusa, para nao falar na esbelta torre de Belem, que 
parecia magica caravela de lioz, plantada na foz do Tejo, a 
lembrar a magnifica epopeia da navegagao, com o seu vulto 
adamastorico, que capitulava toda uma epoca de glorias, em- 
briagadas como o fumo da polvora e com vapores capitosos, 
soprados do Oriente feiticeiro. 
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Os mais eultos, on antes os menos ineultos, traziam na me- 
moria, magnifica vista de Alcobaga, a das arcadas lendarias 
e universitarias de Coimbra, on a das cores, qne se alternavanx 
com os esmaltes refnigentes da magestatica sala dos Veados, 
na Cintra dominadora. 

Com eles, os primeiros colonizadores da terra vicentina, 
vinbam as sombras imensas dos qne haviam feito grande o 
nonae portugues. La estava, enfileirado o vulto de Afonso 
Henrique, todo vestido da parda loriga, a empunhar ,0 bojudo 
montante, ao lado de D. Joao I, glorioso Mestre, qne salvara 
a liberdade augusta da patria ameagada! 

La, se via a pesada figura de D. Joao II, o mais babil 
politico, qne Portugal jamais teve! La, estava o gordo perfil 
de Afonso V, o afrieano La, estava o Infante Navegador, qne 
arremessara Portugal atras de uma rota economiea, qne, por 
fim, fora concretizada por Yasco da Gama! 

Todas essas imagens, cinematizadas nos calidos pensares 
dos povoadores das terras vicentinas, tremeluziam-se baralba- 
das e sem nitidez, nos sens olbos marulbados-. Elas se refle- 
tiam esfumagadas, nas copiosas lagrimas de saudade e de ter- 
nura, vertidas e a escorrer escaldadas pelas faces riscadas de 
rugas, qne os sofreres e os desalentos baviam cavados nos rostos 
desearnados, dos qne haviam deixado parte dos sens seres, no 
Alem-Mar lusitano e buscado na emigragao e no expatriamento 
um alivio para as suas miserias reinois. 

Aqui chegados, os povoadores logo eompreenderam qne, 
jamais volveriam ao reino, a essa Europa, avelhantada e mu- 
mificada em tradigoes, qne se haviam cristalizado e as quais 
eles cantavam nas cordas plaugentes de suas violas, acompa- 
nbados, pelo som dolente e abaritonado de suas vozes nostal- 
gicas, que, pelas selvas eeoantes e soturnas da America vicen- 
tina, declamavam os versos camoneanos, as satiras de Gil Vi- 
cente ou as fantasias dos Bernardim Ribeiro, on ainda as 
poesias beroicas de Diogo de Teive! 

Naqueles remotissimos tempos quinbetistas as viagens de- 
moradissimas, exigiam um ano inteiro, para quern se dispuzesse 
a ir ao Reino. Os povoadores, pauperrimos, nao poderiam arcar 
com a despesas. 

— Aos poucos, a mentalidade dos povoadores lusos foi se 
modificando. As suas recordagoes, antes tao vivas e que 
haviam assinalado tantos sulcos profundos, se foram, paulati- 
namente empalidecendo! As sensagoes, que eles, os povoado- 
res, haviam trazido, sedimentadas no amago de suas almas, 
foram sendo, vagarosa mas seguramente, substituidas por novas 
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emogoes e sentidas atribulagoes, colhidas em perigos, que 
haviam arrostado, com empolgada ansiedade, ou com angus- 
tiada intranquilidade, nas tristezas, que ensombravam o nucleo 
de civilizados, ilbado nas selvas do exuberante Novo Mundo, 
ou ainda, nas alegrias, que coloriam de apreensoes, de contra- 
riedades, de desalentos, de entusiasmos, de trefego e infant.il 
arrebatamento, de lutas memoraveis e encarnigadas, de fadigas, 
de estasiamento embriagador, etc.! Tombavam veneidas, por 
forga! Nao eram aviventadas! Nao se refaziam! 

Depois, eram os perigos e as ameagas de vidas, constau- 
temente debrugadas sobre a aventura e o estoicismo, casados 
no Novo Mundo em capitulos de epopeias, em que se sobre- 
saiam o heroismo, a audacia, etc.. Todos esses sentimentos 
turbilbonavam, em cenas, que se desdobravam, cavando na 
psicologia dos povoadores europeus, sulcos profundos, os quais 
iam substituindo aqueles, que foram trazidos de Alem-Atlan- 
tico, de modo que, ao chegar ao fim, ja aquelas memorias 
ibericas estavam cobertas pela vegetagao musguenta, ou enter- 
rados pela poeira acamada pelos sucessos, que se iam desen- 
rolando. 

Assim, ao morrer o povoador quinbentista, ele nao deixava 
senao a remota imagem da saudade, que com ele, desaparecia, 
para nao se renovar na segunda geragao. 

— Esta ja era profundamente diferente! 
Sens elementos constituidores jamais se haviam arredado 

da "terra mater". 
A patria dele nao podia ser a Europa! 
Eles desconheeiam o Reino metropolitano, com suas vari- 

gadas lendas, suas solenes tradigoes, sua cronica majorada, etc.! 
Por isso, nao iriam reverenciar as mesmas magestades, ou obe- 
decer aos mesmos preconceitos, ou ainda seguir aos mesmos de- 
lineamentos sentimentais! Pois, nao era diferente a respectiva 
estruturagao social ou eeonomica dos reinois e dos coloniais? 
Nao eram diferentes os capitulos da trajetoria vital de cada 
grupo humano, na Metropole e nas colonias? La reinavam a 
seguranga, o conforto, o sossego, a tranquilidade. Aqui, viviam 
os colonais em lutas, em perigos, que se alternavam com as 
ameagas, as alertas, as afligoes, os desanimos, as interrogagbes, 
as tragedias, as alegrias, as agonia mortificantes das fatali- 
dades, etc. Tambem nao eram diferentes os horizontes, que os 
reinois e os coloniais contemplavam ? La, na Metropole, era 
tudo acanhado, em torno da aldeia, comprimida nos pedregais 
dos valados apertados nas serranias, que se dobravam ao longo 
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da peninsula. Aqui, nas regioes vicentinas, tudo se alargava 
em areas enormes, que se estendiam, em solo ondulado e manso 
e em horizontes que se dilatavam, limitados por azulada mor- 
raria, que se estendia, recortada por caudais imensos e tor- 
rentosos. 

Assim, teria sido diferente tambem a sedimenta§ao psl- 
quica, sentimental e moral, a qual se ia depositando lentamente 
na forma^ao da alma crioula. Foi-se estabeleeendo, pois, uma 
camada colonial, a qual paulatinamente se engrossava, com o 
perpassar das geragoes. 

Os eomponentes dessa camada, ainda conservavam certos 
resaibos do velho espirito reinol, ma a-pesar-disso, eles ja repre- 
sentavam importante passo, no proeesso evolutive da nacio- 
nalizagao. 

Os novos "crioulos", jamais tinbam ido a Iberia, vivendo 
sempre no isolamento geografico, proporcionado pelas distan- 
cias, separadoras da boca do Tejo, como pelas grandes di- 
fieuldades das ligagoes maritimas, ainda avelhantadas pela 
lentissima e penosissima navegagao a vela, nas minusculas, 
raras e inseguras embarcagoes dos quinbentos. Os "crioulos" 
do Planalto, ainda, estavam muitissimo mais isolados, separa- 
dos do litoral, pela bareira espinbosissima das serranias mari- 
timas, erigadas de despenbadeiros e de insodaveis abismos como 
vestidas de impenetravel mataria, cortada de obstaculos e de 
antolhos, para euja difieil e ingratissima transposigao, eram 
exigidos fenomenos de acrobacia e prodigios de agilidade on 
de fortaleza fisica. 

Esse isolamento, ja de si causador de uma acelerada mar- 
cba nacionalizadora, era ainda mais salientado pela falta, em 
que se debatia a colonia vicentino-planaltina, de um motivo 
economico qualquer, que imperativamente exigisse ligagoes 
permanentes e continuas com a Metropole, (1). Eis o Nor- 
deste, em repetidas e perenes comunieagoes com Lisboa, em 

(1) V. Paulo Prado, ("Paulistica"). O egregio Mstoriador do 
magnifico "Paulistica" atribue ao "isolamento" o fato de terem os 
plaualtinos as virtudes que ninguem Ihes pode negar. Tambem e esse 
o meu pensamento. Entretanto, o elegante escritor patrieio ere que, o 
abastardamento dessas virtudes se deu no setecentismo, por ter sido des- 
feito o "isolamento" seiseentista, em virtude de terem sido feitos muitoa 
caminhos ligadores do Planalto ao litoral. Sem deixar de atribuir a essa 
causa, grandes consequeneias, penso que, foram Portugal, o ouro, e a onda 
imigratoria de Portugal os agentes responsaveis pela degenerencia do 
planaltino, como tentarei demonstrar em outro estudo, que preparo. 

A causa, a qual Paulo Prado atribue a decadeneia do Planalto, 
pareee-me, ter sido mera eonsequencia do ouro, como vamos verifiear. 
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virtude do agucar exportado e da importagao reinol, causada 
pelo teor de vida, pelo elevado poder aquisitivo nordestino e 
pela demografia, a qual tendia a avolumar, na regiao, grande 
quantidade de concentragao humana, a medida que a industria- 
agricola do agucar se desenvolvia. As colonias vicentino-pla- 
naltina, sem fonte eeonomica, que outorgasse a regiao um co- 
mercio ligador com a Metropole, exportava a unica mercadoria, 
fruto de sua atividade, que se resumia no eseravo amerlndiano, 
mas para o Nordeste, apenas, e importava do Reino muito 
pouco, como se verifica dos doeumentos da epoca, (2). Com 
isso, houve mais uma determinante fatalizadora para uma 
muitissimo mais apressada mareha para o acrioulamento. 

Alem dessas forgas assinaladas, que tendiam todas para 
a pronta formagao da alma naeional, nao podemos despresar 
a seguite, que se estatela ante os olhos do observador per- 
cuciente: 

Nas ondas povoadoras, que colmataram as terras da colo- 
nia vicentino-planaltino, nos sabemos, veiu uma grande mo- 
destia intelectual. Os primeiros troneos povoadores da terra 
paulista eram analfabeticamente incultos e rogavam com uma 
lamentavel indigencia de nivel intelectual. Isso todos sabem, 
mas e bom se observar o grosseiro da caligrafia, da ortografia, 
da sintaxe, como da redagao dos doeumentos quinhentistas e 
seiscentistas da regiao vicentino-planaltina, com isso, se podera 
facilmente compreender, como eram impermeaveis as letras, aos 
panegiricos, as declaragoes e aos apaixonados relatos lusitanos, 
as cerebragoes dos antepassados dos paulistas. Com isso, eles 
nao puderam alimentar as suas recordagoes saudosas do Reino, 
sorvendo as notas apaixonadas da lira camoneana, ou bebendo 
os panegiricos das decadas de Joao de Barros, ou ainda se 
narcotizando nas cronicas deelamatorias de Damiao de Goes, 
ai aprendendo as proezas da aventura oriental ou das correrias 
dramaticas pelos mares, que tanta ufania instilavam aos lusos 
da epoca. 

Pauperrimos, com a miseria a Ihes bater as portas, os po- 
voadores vicentinos, nao puderam enviar os seus filhos a for- 
mar os seus caracteres e os seus esplritos, nos estabelecimentos 
reinois, em estreito contato com a atmosfera eoimbra, a respirar 
a aura que aviventava o sentimentalismo patriotico luso. Assim, 
facilmente eles foram cocainizados pelas eventos tragicos e 

(2) De fato, os doeumentos seiscentistas nao mostram grandes 
cousas importadas do Reino. Pesquisamos em centenas de invent&rios e 
eoncluimos que, o Planalto, e economicamente isolado, Tivia em regime 
autdrquieo. 
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emoeionantes, que a intensidade da vida americana proporcio- 
nava. Os unieos casos de terem podido estudar em Coimbra, 
que a eronica planaltina nos relata, e de Pedro de Moraes 
Madureira, alem do padre Manuel de Moraes. 

Em virtude de todas essas cireunstancias apontadas, o 
Planalto principalmente, nao produzia rendas fiscais de gran- 
de monta e assim era administrativa e politicamente relegado, 
pela Metropole, sempre gulosa dos rendimentos, aos mais com- 
pleto esquecimento, eomo abandonado a si mesmo, com muito 
poueos e frouxissimos liames ligadores a essa Metropole, ma- 
drasta. 

Todas as cronicas, todos os relates e todos os comentarios 
se afinam, uniformes em atestar esse fato. Washington Luis, 
em palvras lapidares, no seu "Capitania de 8. Paulo", resume 
esse estado de fato, ao dizer que, so no seculo XVIII, S. Paulo 
iria reconhecer a soberania portuguesa e o prof. Taunay diz, 
mais ou menos, a mesma cousa, no seu "Historia seiscentista 
da Villa de 8. Paulo", quando ele afirma que, o Planalto era 
quasi soberano, (3). 

Assim, foi se constituindo, no Planalto, uma atmosfera 
de particularism©, de autonomia, de altivez, de arrogancia, de 
independencia, etc., a qual nao foi outra cousa senao conse- 
quencia das causas apontadas. 

Com faeilidade, pois, se compreendera que, essa atmos- 
fera, indeclinavel e, por todos, reconhecida como unanime- 
mente proclamada, era de um forte colorido "crioulo", que ia 
progressivamente e cada vez mais aeentuadamente, tingindo a 
alma naeional, que naseia (4). 

(3) Eu nao estou isolado em pensar assim, pois encontramos em 
"Baizes do Brasil", 72, Sergio Buarque de Holanda dizendo o seguinte: 

' "Nao e mero acaso que faz com que o primeiro gesto de 
autonomia ocorrido na colonia, a aclamacjao de Amador Bueno, 
verificasse justamente em Sao Paulo, terra de pouco eontacto 
com Portugal e de muita mestigagem com aborigenas, ondc 
ainda no seculo XYIII as criangas iam aprender o portugues 
nos colegios como as de hoje aprendem o latim". 

(4) Identiea evolugao psiquica se podera eonstatar nas Treze 
Colonias Anglo-americanas I Essas colonias tiveram inicio em 13 de 
Maio de 1607, com a fundaQao de Jamestown, na Virginia e em 1620, 
com o estabelecimento no New England das 19 primeiras familias dos 
famosos Pilgrims, sob o governo de John Graver. 

Seculo e meio depois, os anglo-amerieanos, ji em maioridade, com 
a sua alma propria, robustecida por mais de cinco geragoes nativas, ha- 
viam se desligado da Metr6pole reinol de George III, sedimentando ca- 
madas "erioulas" perfeitamente distintas, das que os emigrantes que a 
Europa anglo-aaxonica continuava a generosamente Ihes enviar. 



142 Alfredo Ellis Junior 

Na evolugao progressiva desse espirito, que crescia, foram 
se sucedendo as geragoes. 

0 dommio espanhol fez com que, diminuisse e quase se 
extinguisse a emigragao lusa, para o Planalto. Sucedeu-lhe 
uma onda de espanhois aventurosos, os quais trouxeram outra 
mentalidade nacional, a qual se caldeou com a preexistente. Os 
poucos lusos, que, entao, integraram o corpo etnico e social do 
Planalto, vinham com o moral abatido e em estado de grande 
depressao. Nao seria menos, pois o fim da monarquia dos 
Aviz, com a derrota esmagadora de Alcacer-Kibir, a morte 
ridicula do Cardeal-rei de cerebro prematuramente amolecido, 
a sugar ansiado os peitos earnudos de Maria da Motta, ou a 
desordenada debandada de Alcantara, as torpes, vergonhosas e 
ignominiosas aclamag5es de Thomar, o jugo yelipendioso dos 
Felipes, com a morte ingloria da soberania lusa, varrida pelo 
miseravel procedimento de Christovam de Moura, nao podiam 
infundir muita ufania nos procedentes de troncos Portugueses! 
Isso teria, como e curial, ascelerado o " acrioulamento" das 
geragoes que se foram superpondo no Planalto, no fim dos 
quinhentos e no principio dos seiscentos. Tao fraca se fez a 
influencia portuguesa no Planalto que, entao, nem a lingua 
servia de liame luso-planaltino, pois, na regiao falava-se o 
guarani, sendo que, o portugues era reservado unicamente para 
atos oficiais. 

Por isso, e que, Capistrano de Abreu ja dizia, em seus 
"Capitulos de Historia Colonial", 302: 

"Cinco gTU'pos ethnographieos, ligados pela communhao 
activa da lingua e passiva da religiao, moldados pelas con- 
di;oes ambientes de cinco regioes diversas, tendo pelas KI- 
QUEZAS NATUBAES DA TERRA UM ENTUSIASMO 
ESTREPITOSO SENTINDO PELO POBTUGUEZ AYER- 
SAO OU DESPREZO, nao se prezando porem uns aos outros 
de modo particular — eis em summa — ao que se reduziu 
a obra de tres seculos". 

Com todos esses elementos sabidos, e de facil compreensao, 
de se haver forjado aqui uma alma propria, ou uma mentali- 
dade, que se nao afinava com a dos reinois, ou ainda, uma 
ideia de patria, que nao era a Metropole, onde as causas basi- 
cas da superstrutura psicologiea eram outras ,ou antes, persis- 
tiam no que haviam sido, enquanto que, nas colonias vicen- 
tino-planaltina, tudo se estruturava em motives, que a Metro- 
pole nao conhecia. 
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Assim, no Planalto foi-se sedimentando nma mentalidade 
"crioula", exclusivaxnente baseiada no apego a terra, essa terra, 
que eles haviam conquistado, a custa de seu esforgo, suor, lagri- 
mas, sangue; essa terra, que eobria os ossos de seus maiores 
queridos, e que baveria de os receber, no dia m que terminas- 
sem a sua jornada nesta vida; essa miraculosa terra, que os 
alimentava generosamente, Ihes outorgando tudo quanto o seu 
teor vital exigia, para Ihes mitigar a fome, a sede, os protegen- 
do das intemperies, etc.; essa terra "mater", que representava 
os cruciantes momentos de agonia, de afligoes, ou de apreen- 
soes, como os doces encantos do presente e as mirlficas pro- 
messas de um futuro risonho, que seria vivido esperaneosa- 
mente pelos seus descendentes; essa terra polieromica, que se 
conformava em horizontes magicos, que se sueediam, em suas 
ardentes imaginagoes; essa terra, que se envolvia no ar purls- 
simo, respirado por todos os eapitulos de seu passado, aureolado 
de mil angustias de muitos sofreres e de alegrias sem conta, 
sintetizados em transes unicamente seus, e extranhos aos reinois. 

Isso tudo forrava a alma colonial do "crioulo" vicentino- 
planaltino de um rijo amalgama psicologieo, que, em absolute, 
nao corria em paralelo, com que o reinol trouxera antes para ca. 

Eis como se teria estabelecido no Planalto, a mentalidade 
"crioula"!! 

Isso nao e uma simples hipotese, mais ou menos verosimil 
e alicerceada em probabilidades ou em indicios, mas sim uma 
certeza, baseada na logica, no senso eomum, na inteligencia e 
na observagao! 

Essa mentalidade "crioula", foi a causa principal da acla- 
magao de Amador Bueno, o qual nao passou de ato material 
material levado a efeito por circunstancias inteiramente fortui- 
tas exteriorisando um espirito da terra ja formado e do qual 
tivemos inumeros testemunhos, que ja mencionamos, entre os 
quadros desenrolados em 1628, no inicio de ataque a Guaira, 
relatados pelo padre Montoya e reproduzidos pelo egregio prof. 
Taunay na sua portentosa "Historia Oeral das Bamdeiras Pau- 
listas". 

Eis, em sintetieas ideias, a genese do movimento da Acla- 
magao de Amador Bueno! 
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CAP1TULO IV 

A ACLAMAgAO DE AMADOR BUENO 

Como vimos, deveria ter havido, com toda seguranga, no 
Planalto, uma forte corrente nativista, a qual nao seria man- 
tida em sujeigao mental, pela Europa. 

Mas, paralelamente a esta corrente de ideias e de senti- 
mentos, embora em minoria, devria ter havido outra, que se 
afinaria pela lusitanidade. Teria esta sido composta de Por- 
tugueses recentemente emigrados, moradores do Planalto. Se- 
riam saudosistas, que haviam trazido das aguas do Tejo, a 
lembranga fagueira da torre de Belem, ainda esmaltada nas 
suas retinas, que, ainda tinham a Ihes ecoar nos ouvidos o es- 
trugir confuso da triste debandada de Alcantara. 

Ao lado desses velhos reinois, estariam algumas familias, 
que eonservavam escrupulosamente suas linhagens sem mescla. 
Seriam os Leite Paes Leme, os Castanho Taques de Almeida 
Lara, etc.. 

* « * 

Nao me parece que a solugao dada por Portugal, ao caso 
com a Espanha, tivesse sido a melhor. 0 duque de Braganga 
era, ainda que nao queiram os Portugueses um infra normal. 
Timido, ele hesitara em aceitar a cbefia da revolta contra a 
soberania espanhola. Foi precise que sua mulher, a varonil 
D. Luisa de Gusman, assumisse uma energia desusada. 

Os filhos de Dom Joao IV confirmaram meu diagnostico, 
a proposito do "tyrano de Braganga", posto no-trono portu- 
gues. Todos eles atestaram uma tara evidente. Dom Theo- 
dosio, o herdeiro, morrera antes de seu pai. Dom Afonso VI 
era um louco positive, e foram varias as suas manifestagoes de 
desamparo mental, ate ser internado. Seu desequilibrio era tao 
grande, que causou sabida impotencia sexual. Dom Pedro II 
manifestou tambem um patente desequilibrio, procedendo como 
um celerado, o qual nao contente de tirar o trono ao irmao, 
roubou-lhe a esposa. D. Catharina, outra filha de Dom Joao IV, 
foi rainha da Inglaterra, esteril e com sintoma de degene- 
rescencia. 

Os historiadores Portugueses modernos, quase todos ungi- 
dos de flagrante partidarismo faseista, clerical, anti-democra- 
tico, totalitario, anti-liberal, intolerante, ultra-monarquico, etc., 
querem enaltecer vamente as memorias desses nevropatas e de- 
generados, que foram os monarcas bragantinos. Eu nao me 
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convengo dessa tese, pouco inteligente, pois pereebe-se que ela 
e eserita, mais com sentimento patriotico do que com a razao 
imparcial. 

Nao se sabe se Raposo tomou parte, ou nao, no movimento 
de aelamagao de Amador Bueno. Nao ba documento a respeito, 
sendo que se pode ter a certeza absoluta do acontecimento, em 
virtude de ter o prof. Taunay, em estudo magistral, langado 
por terra qualquer duvida, que ainda pudesse pairar a respeito. 
A descoberta do apografo de Frei Gaspar, na Torre do Tombo, 
pelo Dr. Motta Alves, confirma os preeiosos ensinamentos do 
Prof. Taunay. 

Nao pode haver eontestagao de que esse movimento foi a 
manifestagao patente de que ja era viva a alma nacional, que 
depois atingiu sua maioridade com a separagao politica de 1822 
e a social de 7 de Abril de 1831. 

A aelamagao, ainda que tivesse fraeassado, por eireunstan- 
cias as quais me refiro em outro lugar deste trabalho, foi uma 
verdadeira fotografia da situagao psicologica do Planalto, onde 
ja pulsava vibratil e pujante uma eoncieneia nacional e onde 
ja havia, nitida, uma sentimentalidade propria, a qual empol- 
gava a maior parte da populagao piratiningana e a quase tota- 
lidade da juventude planaltina. 

Nao posse conceber por que o Planalto deveria se enter- 
necer ante a restauragao portuguesa Nao lobrigo por que o 
Planalto, que tao afastado de Portugal se aehava, devia force- 
jar por essa restauragao! (1) 

(1) A proposito disso, o sabio mestre e egregio prof. Taunay, 
na sua "Hist. Seise, da Villa de S. Paulo", I, 166, tem uma observa§ao 
verdadeiramente preciosa. Infelizmente, o Prof. Taunay, levado pela sua 
tendencia exageradamente conservadora, nao tirou dela as conclusoes que 
se evideneiam com eloquencia do seu espirito. 

Diz o Prof. Taunay, loo. cit.; 
"Tarefa entre parentesis nada faeil, pois, do alto de suas 

montanhas EIAM-SE OS PAULISTAS DOS UKASES DOS 
BRAGANQAS, reeempostos no throno e para elles letra 
morta''. 

Se os paulistas riam-se dos Bragangas, entao, por que haveriam de 
eonservar "lealdade"? Como lealdade, para quem era ridiculo? Bsse 
sentimento de submissao e de obediencia, do qual nasce a lealdade, nao 
poderia imbuir os paulistas, pois que estes, como ensina o prof. Taunay, 
nao aeatavam os Bragangas. 

Que os paulistas nao obedeeiam ao rei de Portugal ja sabiamos, 
pelo destino que deram ao ALYARa DE D. JO AO IY, DE 3 DE OU- 
TUBRO DE 1643. 
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Aos planaltinos, tudo nos leva a crer, teria sido sentimen- 
talmente indiferente pertencer a Portugal ou a Espanha. Eco- 
nomicamente, aos apresadores, teria sido muito mais interes- 
sante que a restauragao portuguesa nao se fizesse, pois, sem 
ela, nao teriam eles fronteiras a respeitar, nas suas correrias 
de eaga ao Indio. Com essa restauragao lusa, as fronteiras 
coloniais seriam, naturalmente, restabelecidas e defendidas, com 
que os apresadores teriam novas dificuldades. 

Eis por que suponlio ter sido Raposo Tavares um dos prin- 
cipais fatores do drama fracassado da aclamagao de Amador 

Por esse alvar4 o monarca bragantino ordenava que os Jesuit as 
fossem repostos no Planalto. Os paulistas nao o obedeeeram e riram-ee 
dele, nos ensina o prof. Taunaj. 

Ora, Ssse procedimento dos moradores planaltinos nao esta a clamar 
um estado de animo? Quem nao pereebe logo qual seja Ssse estadof 

Pois bem, apesar disso, ainda os ortodoios da nossa historia que- 
rem falar em lealdade! Seria o sentimento que animou Amador Bueno, 
ao recusar a aclamagao! 

Que belissima lealdade a dos paulistas, nao aeatando uma disposigao 
legal do antigo duque de Bragan^a! 

Nao seria esse desacato e o ridlculo que atiravam sobre D. Joao IV, 
um indice magnifieo do estado de alma predisposto & independencia ? 

Nem por ser referente i reposigao dos Jesuitas, expulsos em 1640, 
esse alvara do rei de Portugal deveria ser desobedecido como o foi. E' 
bem verdade, como diz o prof. Taunay, na sua citada "Hist. Seise, da 
Villa de S. Paulo", I, 175: 

"E' preciso notar, comtudo, que, em S. Paulo, desde mui- 
to, era o poder municipal ABSOLIJTAMENTE SOBERANO". 

Teriam sido essa soberania e esse desprezo absolute pelos gover- 
nantes extra-planalto, que fizeram com que, no fim do seculo, o admi- 
r&vel Pedro Ortiz de Camargo mandasse dizer a Arthur de SA e Menezes, 
o representante desses Bragangas no Rio de Janeiro: 

"que era escusado querer elle (Arthur de Sa) vir a S. Paulo 
porque os paulistas se sabiam muito bem governar. Assim 
ficasse no Rio com a sua infantaria". (Taunay, "Hist. Seise, 
da Villa de Sao Paulo", III, 207). 

Teria sido possivel que uma gente com tais atributos de altivez, 
de espirito forte, de audacia, de independencia, etc., fosse se subordinar 
aos Bragan^as, sem haver formado um estado psicol6gico rebelde A 
dominagao portuguesa? Nao seria verosimil que um grupo humano tao 
altivo, tao insubordinado, etc., fosse se submeter tao pacificamente A 
dominagao reinol, como quer nos impingir a lenda fantAstiea da "leal- 
dade ''. 

O fim do seculo XVII e o ouro tudo modificaram, como se uma 
hist6ria nova em cujo palco uma nova e abastardada psicologia coletiva, 
transformando o cardter dos velhos paulistas em paeificos carneiros, 
tivesse tido lugar, obrigando nossos antepassados a representar a farga 
indigna do apaziguamento setecentista. 
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Bueno! Sim, porque se Raposo foi o principal dos cagadores 
de eseravos indios, nao iria ser contra uma medida que tinha 
por objetivo a sua facilitagao! 0 fato de, posteriormente, 
Raposo haver aclamado o dnque de Braganca, nao obriga a ter 
como eerta sua abstengao no movimento de Amador Bueno! 
Ele poderia ter idealizado a independencia colonial e vendo-a 
fraeassar dramatieamente, com a pusilanimidade de Amador 
Bueno, dois dias depois ter encabegado seu velho ideal da res- 
tauragao portuguesa, o qual ele trazia com carinho, desde que 
aqui aportou, em 1618. 

Assim, nao aebo contraditorio ou sequer incoerente, o 
fato de haver Raposo tornado parte em duas aclamagoes. Eu 
sou de opiniao que, nao somente Raposo foi parte na aclama- 
gao de Amador Bueno, como tambem teria sido um dos cabegas 
desse movimento, que tanto signifieava, para mostrar o estado 
psicologico do Planalto, mas Raposo, vendo inutil a continuida- 
de desse movimento "erioulo", assumiu a chefia da outra cor- 
rente, a qual, se nao era oposta ou contraria a esse movimento 
"erioulo", tambem nao era paralela ao mesmo. 

Raposo teria pensado que, se a independencia planaltina 
tinha fraeasado, ao menos que se fizesse a independencia de 
Portugal. 

Insisto em afirmar que nao havia antagonismo, entre os 
dois movimentos. 

* * * 

Nao e sem significagao o fato de a aclamagao de Amador 
Bueno preeedido a de D. Joao IY! Esta so foi levada a efeito 
depois da outra ter fraeassado! Porque? Nunca ninguem 
agugou os seus olhos sobre esse ponto! A razao e simples, 
pois nunca ninguem teve tempo, ou julgou de importancia, 
em realizar essas meditagoes. Nosso passado tern sido encarado 
por amadores e curiosos, que cuidam do assunto com muita 
rapidez, sem a preocupagao de aprofunda-lo. Os que isso nao 
tern sido e assim nao fizeram, foram iludidos pela Nobiliarchia, 
de Pedro Taques, que como uma espessa e impenetravel cortina 
de fumo tern impedido, ate agora, que, se veja elaro no passado 
planaltino. Infelizmente, os verdadeiros pesquisadores, esses 
que nao se contentaram em escrever a historia a custa de outros, 
repetindo as paginas ja escritas, foram animados de espirito 
conservador em demasia, e se apegaram, em altas doses, nas 
lendas que Pedro Taques veieulou ate nos. 

Entretanto, nao me pareee que a verdade esteja nessas 
inverosimeis lendas! 
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Vejamos alguma cousa: 
Sabemos que D. Joao IV fora feito rei de Portugal, em 

Dezembro de 1640. 
Por que, so quatro meses depois foi ele aclamado em S. 

Paulo? 
Por que, nao o foi muito antes? Pedro Taques nao nos 

diz uma so palavra, sobre isso! 
Nao e estranho esse fato? Nao esta essa demora nos di- 

zendo qualquer cousa? 
Nem se diga que, a notieia da restauragao lusa havia de- 

morado, na sua viagem transatlantica, em chegar ao Planalto. 
Entao, a viagem a Lisboa ao Brasil levava, em regra 

40 dias. 
Assim, em Fevereiro de 1641, isto 6, dois meses depois 

da Revolugao restauradora, em Portugal, a notieia chegou h 
Baia e Dom Joao IV foi aclamado, na cidade do Salvador, 
pelo Marques de Montalvao. (2). 

Eu me admiro, apenas, de que isso nao tenha ferido a 
atengao de outro analistas, do sucesso que, no Planalto, operou 
a restaura§ao da soberania lusa e fez com que o Sul do Brasil 

(2) A ease prop6sito diz o eminente Prof, Taunay, na sua "Hist. 
Seiscentista da Villa de S. Paulo", I, 239: 

"A notieia da restauragao portugueza foi sabida na Bahia 
86mente a 15 de fevereiro de 1641 e no Eio de Janeiro em 
10 de marso seguinte". Diz Vamhagen (cf. Hist. Ger., II, 
692 e 693): 

"De levar &s villas do sul a notieia da acclama§ao do 
novo rei foi incumbido o capitao Arthur de Si, commandante 
da recente fortaleza da ilha das Cobras. 

Teve assim lugar a acclama^ao, alguns dias depois nas 
villas de Santos e S. Vicente; a de S. Paulo NAO SE 
APRESSOU, para o que bastaria terem Ihe sido as ordens 
comunicadas pelo governador Salvador Correa com quern estava 
em guerra aberta". 

Se Arthur de Si sahiu do Rio a 11, como diz Galanti, 
sem documentar (Histiria do Brasil, II, 233), 6 provivel que 
em Santos estivesse a 15 on 16. A 18 podiam os paulista- 
nos saber da grande notieia. Foi, pois, na segunda quinzena 
de margo e no maximo ate 3 de abril de 1641, que se pode 
ter dado a acclama§ao de Amador Bueno, a menos que ella 
nao haja como reac^ao i proclamagao de D. Joao IV em 
S. Paulo, a 3 de abril daquelle anno, em que vemos reapare- 
cer na primeira linha o nome de Antonio Raposo Tavares, logo 
ap6s a assignatura do loco tenente do Conde de Monsanto, e 
governador da capitania, Joao Luiz Mafra (Registo Geral da 
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permanecesse atrelado ao carro portugues, do que advieram 
importantissimas consequencias! 

Entretanto, se Dom Joao IV foi aelamado em Fevereiro 
na Baia, a noticia levou da Baia ao Planalto dois meses para 
causar consequencias? 

Seria possivel isso? 
Esse indicio nao e precioso, para dele se oncluir alguma 

coisa ? 
E' precise que, se taqa a verdade, fira a quem ferir. 
Nao importa que isso va de encontro ao que ensina Pedro 

Taques. Amieus Plato, sed magis arnica veritas! 
Assim, o movimento em torno de Amador Bueno, teria 

sido inteiramente desvirtuado e apresentado a nos, como uma 
arvore de Natal multicolorida, onde se veem pendurados os 
mais vistosos "tabus", habilmente dispostos, em magnifica 
colegao das mais descabidas e descabeladas fantasias e vestidos 
com as roupagens das mais enganadoras e inverosimeis falsi- 
dades, as quais se desfazem ante o menor sopro da mais leve 
parcela de raciocinio, que tenha a mais insignificante particula 
de logica e que nao seja impulsionado por um cerebro infantil. 
So um espirito portugues, ou orientado para um decidido lusi- 

Camara de S. Paulo, YII, 251). (Os comentarios entre paren- 
tensis sao meus). 

Do texto do Prof. Taunay, se verifiea, o seguiute: 
l.o) A noticia da restaura§ao lusa chegou na Bahia em tempo nor- 

mal, isto e, em dois meses. 
Por isso, a aclama§ao, pelo Marques de Montalvao, se 

fez em meados de fevereiro de 1641, (sessenta dias depois de 
estar D. Pedro IY firmado no trono portugues). 

2.°) A mesma noticia para ir da Bahia ao Eio, demorou quasi um 
mes, o que 6 de dificil admissao, pois essa viagem, em tem- 
pos medios, poderia exigir, quando muito, uma semana. Por 
que essa demora? Teria o Eio de Janeiro, tambem escravo- 
erata, hesitado a embarear na Eestaura§ao portuguesa? 

3.°) A aclama§ao de D. Joao IV, feita no Eio de Janeiro, em 12, 
foi feita em Santos e em S. Vicente a 16 de mar§o de 1641. 
(Quatro dias na demora, me parecem razo&veis). 

4.°) S. Paulo teria tido conhecimento da noticia a 17 de margo 
de 1641 (pois do literal para o Planalto, se admite que a 
noticia tenha levado 1 dia para ehegar). 

5.°) Apesar disso entretanto, D. Joao IV so foi aelamado em 
S. Paulo meio mgs depois! 

Por que essa esquisita demora, que nao houve em nenhum ponto 
de escala, por onde a noticia passou? 

Nao pode restar dtivida que essa demora foi devida A hesita<jao. 
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tanismo, poclera conceber a aclamagao de Amador Bueno, len- 
daria como vinha sendo ate ha pouco, vestido com multicolo- 
rido teeido de inverosimeis "tabus". 

Preliminarmente, o movimento e mascarado, como tendo 
sido elaborado por espanhois, que nao desejavam a restauragao 
portuguesa. Segundo o "tabu" do espanholismo, o genro de 
Amador Bueno, Dom Francisco Rendon de Quevedo o teria 
inventado, exploradoramente, em abono de suas ideais espanho- 
las, as quais teriam recebido o apoio de outros elementos es- 
panhois no Planalto, que abusariam da populagao atordoada. 

Entretanto, o depoimento de Montoya, no processo de Dom 
Luiz de Cespedes, reproduzido pelo prof. Taunay, na sua "Hist. 
Geral das Bandeiras Paulistas", II, 162, que eu data venia, ja 
mencionei, destroe completamente esse enganador "tabu" (3). 

De fato, por esse precioso depoimento comprobatorio, o 
movimento, longe de ser uma reagao espanhola a elevagao do EH. 
duque de Bragan^a, foi precisamente uma fase de um movi- ris" 
mento anti-espanhol, o qual vinha sendo preparado em pleno t. 
dominio espanhol e dele se tem sinal, no documento citado c-ra. 
durante mais de dez anos, antes da sua deflagra^ao, em 1641. 

E' preciso se saber interpretar os documentos, tirando dele 
tudo quanto os mesmos podem oferecer em beneficio do escla- 
recimento de qualquer ponto sombrio. Jr'A' 
  r —3 

(3) Na "Eistdria Geral das Bandeiras Paulistas", n, 162, o c ,'j> 
iasigne Prof. Taunay reproduz um treeho do depoimento do padre ;..j 
Montoya, no processo contra Dom Luiz de Cespedes, infeliz govemador cvj" 
do Paraguai; Dizia o padre peruano: e-'J 

c- J "Quanto a Antonio Pedroso e D. Francisco Eendon de f 
Quevedo (genro de Amador Bueno) estes ao proprio depoente < ^ 
afirmaram estar em campanha, POE MANDADO DEL BEY ! • 
QUE TENIAN EN EL BBASIL". 

Surprezo Ihes retrucara Montoya, arguindo-os de tralii- 
dores. 

"SOLO NUESTEO BEY DOM PHELTPE EEA EL 
BEY DE TODAS ESTAS YNDIAS Y QUE ELLOS EEAM 
TEAYDOEES". 

fisse documento precioso, al6m de denunciar a gSnese do movimento 
de Amador Bueno, gritando que no Planalto jS, havia um estado de alma 
nitido e patente, que caminhava celere para uma explosao, que o separaria 
de Portugal, mostra tambem que o fidalgo espanhol Dom Francisco- 
Eendon de Quevedo, jd tinha em mente separar o Brasil, em plena vi- 
gencia do dominio' espanhol. 

fisse fidalgo espanhol tinha se acrioulado, e sua alma era espanhola. 
E' que prova esse documento. 

Nao e isso eloquente? 
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Ora, esse que o prof. Taunay ofereee do Padre Montoya, e, 
na verdade, preeioso, para se estudar a genese do movimento 
da aelamagao de Amador Bueno, o qual tem imenso valor, 
porque e uma manifestagao completa de uma alma popular de 
uma epoea; porque fotografa o espirito nacional, no seu pri- 
meiro estagio, mostrando, com clareza e evideneia, sua origem 
e seu desenvolvimento, (4). 

Outro "tabu" que faz o movimento de Amador Bueno 
mentir, aos que o estudam, e o consistente em se dizer que esse 
fenomeno foi uma rebeldia repentina, improvizada e sem outra 
significagao de um pequenissimo grupo de descontentes explo- 
radores. 

Entretanto, o documento do padre Montoya patenteia que, 
em 1628, isto e, 13 anos antes, ja se cuidava em S. Paulo, da 
independencia, nessa ocasiao contra a Espanha. 

(4) Outro documento preeioso, para a historia do movimento de 
aelamagao de Amador Bueno, existe na "Hist. Geral das Bandeiras 
Paulistas", II, 79, do inclito prog. Taunay. Trata-se de um trecho do 
"Eelacion de los agrahios", que testemunha: 

"Levantaron sus capitanes q otros officiales de guerra 
eon YANDERAS, COMO SI EUERAM LEYANTADOS T 
AMOTINADOS CONTRA SIT REAL CORONA. 

Facto pittoresco afiamjam os ignacinos: "LAS YANDE- 
RAS QUE LEVAVAN NO TENIAN LAS ARMAS DEL 
REY, SI NO OTROS SE5SA.LES DIPFERENTES". 

Infelizmente, o sabio mestre, o egregio prof. Taunay, levado pela 
sua tendeneia eonservadora e seu extremado culto por tudo quanto vem 
de Pedro Taques, nao observou que esse fato traduzia a existencia no 
Planalto de um estado psicologieo, cuja evolugao iria surgir mais tarde, 
como evideneia o caso da aelamagao de Amador Bueno. Que esse do- 
cumento mostra o muito pouco apego a Iberia, por parte dos paulistas, 
nao pode haver dfivida. 

Que esse movimento nada tinha de espanhol e o padre Crespo, quern 
evideneia em um memorial a Felipe IV, citado pelo prof. Taunay, na sua 
brilhante e insubstituivel "Hist. Geral das Bandeiras Paulistas", II, 124, 
em que existem as seguintes palavras do padre Crespo: "sin conoeer a. 
la divina y umana vuestra magestad". 

Ora, se os paulistas manifestavam tanto desamor aos Felipes, nao 
os tendo em conta, como iriam tentar em 1641, um movimento de reagao 
em favor deles? 

Eis que nem ao menos, em suas bandeiras, tinham, em 1628, os 
signos espanhois dos Felipes, como iriam reagir em 1641, a favor desses 
Felipes? 
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Isto quer dizer que o Planalto, ja na primeira metade do 
seculo, pensava em se emancipar da Europa, (5), fosse contra 
quem fosse. 

0 prof. Taunay, ao comentar o documento citado, do padre 
Montoya, diz que o mesmo trata de "dos mais graves, essa 

(5) Nos Estados Unidos, pals formado pelas velhas Treze Colonias 
anglo-americanas, houve identica evolugao da psicologia dos moradores, 
de modo que se podem comparar os sucessivos acontecimentos ai, com os 
que se desenrolaram no Planalto. 

L&, o povoamento teve inlcio nos primordios do sdculo XYII, com 
a coloniza^ao da Virginia, ou em 1620, com a imigracjao dos puritanos, 
no famoso "Mayflower". 

Os primeiros povoadores, evidentemente, eram ingleses psicoldgica 
e sentimentalmente, tudo ngles, recordando a p4tria, que haviam deixado 
do outro lado do Atlantico. 

Seus filhos, por6m, jd tinham a sua psicologia e a sua sentimenta- 
lidade modificadas, pelo ambiente amerkano. Seus netos tiveram acen- 
tuada essa modifica^ao, que se foi ampliando, na propor^ao em que as 
geragoes se sucediam. 

Cerca de s&julo e meio depois que o povoamento das Treze Coldnias 
se tinha iniciado, os americanos apareciam com uma alma prdpria e a 
manifestavam com sua independSncia, que se fez pela guerra de 1775- 
1781. Cinco gera^oes de eoloniais, deram aos norte-americanos uma alma 
prdpria, gragas k qual puderam se libertar da Inglaterra. No Planalto, 
fatalmente, a mesma cousa deveria se ter passado. O povoamento tendo- 
se iniciado, praticamente, em 1532, com a expedigao martinhafonsina, 
cerca de um seculo depois, uma autonomia espiritual imperiosamente se 
devia fazer sentir. Eram cerca de quatro geragoes de eoloniais, que 
haviam formado ambientes prfiprios, na vastidao da America sulina. 

O prdprio prof. Taunay, em muitos dos seus trabalhos, reconhece 
a existencia desse espirito, o qual chega a ser elevado a prdpria soberania. 
Eu mesmo, neste trabalho, citei trechos do prof. Taunay, nesse sen- 
tido. Washington Luis, no seu muitas vSzes citado Capitania de S. Paulo, 
assinala esse espirito, que encontra tambem a sua confirmagao em pas- 
sagens de viajantes que estiveram na regiao planaltina, e em cartas que 
governadores Portugueses no fim do s§culo dirigiram a Portugal, (Basilio 
de Magalhaes, Expansao Geographica). 

Porque, no Planalto tivemos quatro geragoes, em seculo e meio, 
desde o inicio do povoamento ate a deflagragao do movimento de Amador 
Bueno; enquanto que, nas Treze Colonias foram precisas cinco gerag5es, 
desde o inicio do seu povoamento, ate a deflagragao do movimento inde- 
pendentistaf 

Por que, em outras palavras, o Planalto precisou de menos tempo 
que as Treze Colonias anglo-americanas, para a formagao da sua alma 
nacional f 

O raciocinio, o bom senso, a 16gica e a razao natural das cousas 
estao nos respondendo. O Planalto estava muitissimo mais isolado e 
esquecido da Metropole que as Treze Colonias, que estavam muito mais 
ligadas 5, Inglaterra, do que o Planalto a Portugal. L4, a distancia era 
muitissimo menor. LA, o indiee cultural dos colonos era muito mais alto, 
de modo que fazia com que o espirito metropolitano alimentasse com 
muitissimo mais eficiencia a mentalidade colonial. L&, havia muito mais 
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questao de lesa magestade, de lesa patria", (6), (que patriaf 
0 que seiseentistas entendiam por patria?). 
apego, nao so das colonias para com a Inglaterra, mas tambem desta 
para com as colonias. Aqui, no Planalto tudo isso era oposto! 

Assim, o espirito autonomo planaltino evidenciou-se, com muito mais 
rapidez do que Id. 

Amador Bueno tern o seu correspondente, Id em George Washington, 
com a diferen§a que, o norte-americano possuia um perfil psiquico-moral 
que fez com que sua decidida a§ao revertesse em beneficio da causa 
sacrosanta que defendia, enquanto que Amador Bueno enterrou a causa 
da gente planaltina, com seu perfil psiquico moral de individuo frouxo 
e amaricado. 

(6) Em todo caso, mesmo admitindo o absurdo de que, entao, o 
eoneeito de patria, tivesse sido o mesmo que hoje se Ihe atribue e preciso 
convir que os planaltinos emprestavam muito poueo amor e diminuta 
atra§ao por essa pdtria, por essa forma, tao menosprezados. 

Se Dom Francisco de Quevedo, o genro de Amador Bueno, nao se 
mostrava muito fiel a patria espanhola, a qual no momento pertencia o 
Planalto, como se poderia admitir que iria chefiar um movimento de 
rea§ao a favor dessa mesma patria, que ele menosprezava! 

Yd-se como e fragil a lenda da aclama§ao de Amador Bueno, se- 
gundo nos veieulou Pedro Taques. Eis uma versao que se desmorona 
inverosimil, ante o menor exame da 16gica e do raeiocinio! 

Sim, por que, quando nada, esse doeumento meneionado pelo egregio 
prof. Taunay, nos mostra uma fotografia da psicologia de Dom Fran- 
cisco de Quevedo, o fidalgo espanhol, genro de Amador Bueno. Nao 
pode haver ddvida de que esse estado psicologico era contrario A na?ao 
espanhola. 

Como se poderia, entao, coneeber que esse mesmo fidalgo que havia 
se mostrado tao anti-espanhol, ou anti-patriota, como quer o prof. Taunay, 
tenha se posto a frente de um movimento de reagao espanhola? Nao 6 
isso profundamente ilogico? Nao esta essa versao contrariando o senso 
natural das cousas? • » • 

A fantasia de ter sido a aclamaqao de Amador Bueno uma rea§ao 
espanhola, ou antes produto dos elementos espanhois do Planalto nao 
passa de lenda! Se ja nao bastassem os muitos argumentos que acima 
meneiouei e que derruem completamente essa fantasia, bastaria que fosse 
feito um atento exame nos nomes das pessoas postas em foco pelo 3 de 
abril de 1641. Na nominata mencionada no Registro Geral, VII Suple- 
mento, 251, encontra-se uma serie de nomes de espanhois. Assim, dentre 
os que aclamaram D. Joao IV, figura o nome de Francisco Martins, que 
era natural de Sevilha, vindo em 1583 na armada de Diogo Flores de 
Valdez. (Silva Leme, "Genealogia Paulistana"; Padre Pablo Pastelles, 
"III descnbrimiento del Estrecho de Magalldnes", Madrid, 1920, vol. II, 
141). Alem do velho Francisco Martins, na lista dos aclamadores de 
D. Joao IV, figura Balthazar de Godoy, eastelhano, que na segunda 
metade do seeulo XVI, portanto em pleno dominio espanhol, passou a 
S. Paulo. 

Com© e que espanhois haviam de partieipar de uma aelamagao que 
se tinha levado a cabo, contra o movimento que eles espanhois teriam 
provocado! Ve-se como e fantastica a ideia de que a aclama§ao de Ama- 
dor Bueno tenha sido uma reagao espanhola. 



154 Alfredo Ellis Junior 

Data venia, engana-se o mestre! 
Nao era lesa patria, por que a Europa e a Espanha nao 

eram absolutamente a patria dos planaltinos. 
Uma das maiores curiosidades desse doeumento de Mon- 

toya, consiste e mque, ele registra um acontecimento, do qual 
era protagonista principal um espanhol, preeisamente o genro 
de Amador Bueno, Dom Francisco Rendon e era outro figu- 
rante o planaltino Antonio Pedroso, filho do portugues Anto- 
nio Rodrigues de Alvarenga e da planaltina Ana Ribeiro, esta 
filha ds dois Portugueses, Estevam Ribeiro Bayao Parente e 
Magdalena Feijo de Madureira, (Silva Leme, "Oenealogia 
Paulistana", Y, 214). 

Ora, isto confirma admiravelmente a serie dos meus racio- 
cinios, acima expedidos, em que devemos conceber a aclama§ao 
de Amador Bueno, nao como um fato isolado e de minima im- 
portancia, mas sim com sinal evidente do inicio vital da alma 
nativa, que independente da mentalidade de reinol, manifes- 
tava sua vida e fazia escbar os seus primeiros vagidos. 

Comparem-se as linhas gerais do movimento de Amador 
Bueno com os do de Tiradentes e verificar-se-a a absoluta 
identidade de ambos. 

A conjuragao mineira nao teve um so requisite, que nao 
se apresentasse no outro, em estado rudimentar, as vezes. Estas 
eram duas fases diversas de um processo evolutive, em que se 
elaborava, atraves de mil vicissitudes, o espirito da nagao. 

A historia, que com esses dois moimentos esta a nos mos- 
trar duas fidelissimas fotografias da impressionante genese da 
alma nativa, e patente. 

A aclama^ao de Amador Bueno foi o prologo do movi- 
mento de Tiradentes, cuja continua?ao teve lugar em 1822, 
"nas raargens placidas" do Ipiranga, e cujo epilogo teve lugar 
a 7 de abril de 1831 (7). 

(7) A Inconfidencia Mineira, que n6s comemoramos como tendo 
sido uma das paginas mais fulgidas de nosso passado de povo, que possue 
uma alma prdpria, deve ser homenageada merecendo amplamente todos 
os louros, quo se Ihe tributa, pelo que representa a respeito do estado de 
alma do povo brasileiro, sendo uma fotografia fidelissima da maturidade 
em que se achava, naquele fim do seculo XVIII, a coneiSncia da nossa 
gente. 

]Si6s, ao render o nosso preito &s figuras imortais dos herois minei- 
ros de 1789, naturalmente o fazemos evocando um movimento da nossa 
forma^ao nacional e nao apenas as figuras que entao foram martirizadas 
pelos governantes exoticos ou reindis. 

Essas personalidades, por certo, nos signifieam muito, pelo que fize- 
ram, mas elas representam mais para n6s, pelo que elas signifieam, pois 



Amador Bueno e seu tempo 155 

Dir-se-a que o movimento de Amador Bueno teve o cunbo 
reginal e que nao objetivava a independencia do Brasil todo, 
como o pais e hoje. Mas, por acaso, isto tambem nao se dava 
com a Conjuragao Mineira ? 0 que era objetivado pelos Incon- 
fidentes, tambem nao era a independencia de um pais muito 
mais resumido do que o Brasil e hoje? Ou, antes, o movimento 
de Tiradentes era absolutamente- identic©, nos seus anhelos 
geografieos, o que veneeu nas "margens placidas" do Ipiranga 
em 1822? (8). 

13 elaro que, o movimento de Amador Bueno, como o de 
Tiradentes, ou outros quaisquer, sonhava com a criacao de um 
pais independente, limitado unieamente a sua regiao. Se o mo- 
vimento de Amador Bueno, entretanto, nao visava unieamente 
a independencia do Planalto, abrangia toda a regiao similar 
a esse Planalto, como o Rio de Janeiro e Sul, que faziam parte 
da regiao vicentina, ou tinham com ela muitas afinidades, de 
ordem social, etnica, psiquica, eeonomica, cultural, etc. Mais 
tarde, com o descobrimento do ouro, as Gerais se integrariam 
no novo pais. Isso seria fatal! Com a decadencia acelerada 
do agucar, na segunda metade do seculo XVII e principalmente 
no XVIII, o Nordeste, ja sem o vulto, o prestigio, o valor, etc., 
do inicio, nos dois primeiros seculos, tambem seria incluido no 
novo pais. Era provavel! 

0 movimento de Tiradentes, tambem, a principio, nao 
objetivava senao o territorio de seu interesse imediato, isto e, 
as minas de ouro, com S. Paulo e o Rio de Janeiro, pois, era 
dessa regiao que a Metropole auferia suas gordissimas rendas, 
prejudieando a popula§ao (os demais brasileiros nao eram viti- 
mados, pelo menor prejuizo em virtude da a§ao gulosa da Me- 
trople) brasileira. Assim, o Nordeste, por exemplo, e possivel 

refletem em nos, todo o estado de alma da nossa gente ja, entao, perfeita- 
mente diferenciada do elemento reinol. 

O movimento da aclamagao de Amador Bueno deveria ser para n6s 
igualmente significante. As personalidades nele envolvidas representam 
para nos, muito menos do que o movimento popular, que esta traduzindo 
um estado de alma de todo o agregado humano de Piratininga, que ja 
nessa epoca distante, se mostrava perfeitamente diferenciado dos seus 
dominadores politieos europens. 

(8) O movimento de 1822 objetivava a separagao do Brasil, tal 
qual §Ie e hoje? 

E' possivel que a idealizagao tivesse sido essa, mas na pritica o 
que se viu foi eousa diversa, pois apenas os nucleos carioea, fluminense, 
mineiro e paulista encartaram-se inieialmente no movimento. O Norte, 
so mais tarde, quando a separa^ao ja ha via sido solidificada, se englobou 
no todo. O extreme Sul tambem esteve afastado dos prodromes do movi- 
mento, ao qual aderiu depois de uma forma vigorosa e eheia de animo. 
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que, mais tarde, viesse a fazer parte do pais, que os Incon- 
fidentes teriam tornado independente de Portugal, (9). 

Assim foi, tambem, o movimento de 1822! 
Este, a principio, foi nebuloso, quanto aos territories, en- 

globados pela separagao; pois o sucesso absoluto, so coroou o 
movimento, em relagao a Minas, S. Paulo, e Rio de Janeiro, 
alem da Corte. So depois, e que as outras partes do Brasil de 
hoje, ainda muito aportuguesadas, se foram desprendendo de 
Portugal, ligando-se ao novo pais, que se constituia. 

Nos casos de Amador Bueno, e de Tiradentes, a mesma 
cousa teria sucedido! 

Ve-se, pois, uma perfeitissima paridade de linhas mestras, 
entre os movimentos de Amador Bueno e os mais. Apenas, 
um conservatorismo retrograde, ainda indesculpavelmente ape- 
gado ao secular lusitanismo, censurado dos velhos cronistas co- 
loniais e, portanto, ainda engolfado no ratjosismo de D. Maria I, 
pode negar a luz meridana do meu raciocinio. 

Dir-se-a, ainda que, Amador Bueno teria agido bem, recu- 
sando a independencia, porque o movimento nao ofereceria 
perspectivas de sucesso. Tambem, nao tern razao os timoratos 
e tibios, que assim pensam, emprestando gratuitamente sensa- 
tez e prudencia a Amador Bueno, pois o caso, bem analisado, 
vem demonstrar exatamente o contrario e essas virtudes com 
as quais o aclamado surge engalanado, nao passam de disfarees 
masearados da covardia de sua mente apavorada. 

Senao vejamos: 
Vitorioso no Planalto, o movimento de Amador Bueno, 

que poderia fazer Portugal, em oposigao? Atormentado, pelo 
pavor da Espanha, que poderia, em golpe de forga, anular o 
sucesso da restauragao lusa, Portugal estava manietado e im- 
potente. A atmosfera reinante na corte lisboeta, em 1641, era 
de terror o mais intenso, para com a reagao espanhola. Uma 
verdadeira guerra de nervos lavrava terremotica nas mentes 
apavoradas dos dignatarios de Lisboa. 

(9) O Nordcste agucareiro ainda estava aportuguezado, pois o 
aqnear ainda atraia grandes correntes imigratorias da Iberia. A16m 
disso, o estado mais aprimorado, sob o ponto de vista cultural, da gente 
nordestina, permitia que o espirito metropolitano dominasse com mais 
intensidadc. Tivemos a confirmar ease raciocinio e longo letargo sete- 
centista da psicologia nordestina, durante o qual a regiao dormiu calma- 
mente, sob o dominio luso, sem haver manifestado grandes desejos de 
emaneipagao. S6, depois, no inieio do seeulo XIX, o Nordeste teve uma 
alma propria, a qual se uniu a que vinha de ser elaborada no centro 
fluminense, earioca, mineiro e paulista. 

Entao, tivemos o movimento vitorioso de 1822. 
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A Espanha, envolvida na guerra dos Trinta Anos, que 
estava no seu periodo frances, o mais ingrato, para as armas 
decadentes dos inertes Habsburgo espanhois, mal podia fazer 
um tropego esforgo, o qual Portugal desbaratou, em Monti jo 
e depois em Ameixial, em Elvas e em Montes Glares, etc.. 

Mas, apesar desse notorio estado anemico e albuminurico 
das forgas espanholas, Portugal sentia a espada damocliana, 
em ameaga contra sua restauragao. 

As demais partes luso americanas, ocupadas com a inva- 
sao flamenga, nao podiam desviar recursos, para reprimir uma 
rebeldia, na qual elas nao tinham interesses eontrarios. E, 
para que haveriam eles, brasileiros do Nordeste, de enfrentar 
tao duros antolhos, contra brasileiros do sul? Portugal que 
ameagava o valente Nordeste com a politiea ambigua do "papel 
forte", mereeeria um esforgo tao grande, para Ihes conservar 
as posses? 

Alem do mais, o Planalto fazia jus a qualquer esforgo, 
para o reter a comunidade lusitana? Valeria a pena? O Pla- 
nalto seria uma regiao rica, que rendesse a Metropole gordos 
proventos fiscais ou de qualquer outra natureza? Nao, nada 
disso! Entao, para que se importar com o desgarre dessa 
regiao ? 

Ve-se, por ai, que o Planalto se faria separado da Metro- 
pole europeia, mais suavemente do que qualquer outra regiao 
amerieana. 

• * * 

Dir-se-a que o sueesso do movimento aclamatorio de Ama- 
dor Bueno, nao teria sido vantajoso ao Brasil. Para isso res- 
ponder, bastaria considerar que einquenta anos depois do fra- 
casso do movimento de aclamagao de Amador Bueno, os paulis- 
tas descobriram nas Gerais mananciais auriferos e anos depois 
o fizeram outros em Goiaz, em Cuiaba e em Coxipo, etc.. 0 
ouro reeolhido dessas minas teria somado cerca de 170 milhoes 
de ££. 

Essa quantia total pode ser decomposta em tres parcelas: 
100 milhoes de £ £ teriam ido para a Inglaterra, em virtu- 

de do tratado de Methuen, que com esse capital pode mecani- 
zar seu parque industrial e mover concorrencia esmagadora a 
Franga, que, em miseria, viu os germes revolucionarios proli- 
ferarem enormemente, ate o ano fatidico de 1789 e dai a Revo- 
lugao Francesa, que so teve lugar devido a essa situagao econo- 
mica que Ihe deu uma base. 
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50 milhoes de ££ teriam ficado em Portugal, para os esban- 
jamentos nevroticos de Dom Joao V, que demonstrou, com 
evidencia, as taras que nele se eneasulavam. 

20 milhoes de ££, apenas, teriam ficado no Brasil, ou 
aproveitado ao Brasil. 

Caso a aclamagao de Amador Bueno tivesse sido bem suce- 
dida, o total dessas parcelas mencionadas teria sido retido aqui, 
ou na peor das hipoteses, as parcelas teriam variado, com 
maior proveito para o Brasil. Isso e evidente! 

CAPITULO V 

CAUSAS DO EVSUCESSO 

Entao, com tantos elementos de sucessos, por que fracassou 
o movimento de Amador Bueno? A meu ver porque eoncor- 
reram as seguintes causas: 

Causas do insucesso da aclama^ao de Amador Bueno 

Liberdade de fato do Planatto 

Fraqueza moral 
de Amador 

Bueno 
Ausencia da 

populagio 
masculina 

а) 
б) 

c) 

Fraqueza moral de Amador Bueno. 
Yiver o Planalto, em tal estado de liberdade de fato, que nao 
seria interesse, para os moradores, obterem, tambem, uma 
liberdade de direito. O Planalto ja era soberano, (ensina- 
nos Taunay), nao ha via, pois, premencia, em ser essa liberdade 
sancionada por uma independencia politiea. 
Estar f6ra do Planalto, no Rio Grande do Sul, com a bandeira 
de Jeronimo Pedroso a que foi a M'Borore, no momento dos 
sucessos das aclamaqoes, a maior e a melhor parte dos ele- 
mentos " crioulos-nacioTialistas" do Planalto, onde s6 chega- 
ram em 1642, (Ellis "0 Bandeirtsmo Paulista e o Recuo do 
Meridiano"). 
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Essas tres causas, coneomitantes, fizeram com que, o mo- 
vimento de aclamagao de Amador Bueno nao tivesse sucesso e 
asegunda das causas, persistindo, ate o fim do seculo, narco- 
tizou, de tal maneira, a populagao planaltina, que ela nao mais 
se manifestou, senao com pouca energia, como no caso de Sal- 
vador Correia de Sa, (1). 

Com o seculo XVII, desapareceu a arrogancia paulista, 
mencionada por Froger e destacada por muitos outros cronis- 
tas, e evidenciada por varios documentos da epoca, entre os 
quais a famosa earta de Lencastre, cousa quevem mencionada 
por Basilio de Magalhaes, na sua citada "Expansdo Geogra- 
phical", e com esse desapareeimento, tambem morre a indepen- 
dencia de S. Paulo, mencionada por Washington Luis, na 
"Capitania de S. Paulo", tambem anotada por Taunay, na 
"Historia Seiscentista de Villa de 8. Paulo". 

Por que isso tudo ? 
0 ouro, que trouxe, entre suas eonsequencias, o aportu- 

guesamento do Planalto, com a avalanche da intensa imigracao 
reinol, tambem foi o responsavel por tudo isso. 

§ tiNICO 

CONSIDERAgoES YARIAS 

Verificamos que, Amador Bueno, so por circunstancias 
ocasionais, foi o escolhido, dentre os pouquissimos planaltinos, 
entao em povado, para ser o aclamado. Foi o fato de estar 
fora, no longinquo sertao de M'Borore, a maior parte da popu- 
lagao varonil do Planalto, que levou a minuseula pareela de 
individuos do grupo crioulo a escolhe-lo, para a sua aclamagao. 
Vim os como foi pouquissima a gente, que, no Planalto, aclamou 

(1) Contra o lusitanofilo Salvador Correia de Sa, os planaltinos 
tiveram um proceder unieo, em arrogancia, pois se recusaram a reeebe-lo 
avisando-o de que, se tivesse ordens a mandar provenientes do rei, que 
as enviasse de Santos. (Azevedo Marques, "Chronologia", 237). Essa 
resposta dos planaltinos a Salvador Correia de Sa, foi mais uma faceta 
da lenta elaboragao da alma nativa. E' verdade que, mais tarde, foram 
feitas muitas manifestagoes de agrado a Salvador, por parte do legis- 
lative municipal paulistano, mas isso foi feito por haver Salvador com- 
preendido o caso, procedido com habilidade e empregado no Caminho do 
Mar trabalho, dinheiro, atividade, satisfazendo aspiragoes dos moradores 
planaltinos, que nao foram enganados pelo meloso "prato de lentilhas" 
que o sorrateiro governante reinol Ihes ofereeeu, conforme se ve de 
"Actas", YI, Anexo, 228. 
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D. Joao IV, em 3 de Abril de 1641. Apenas, poucas dezenas 
de nomes proclamaram o duque de Braganga, obedecendo as 
ordens do Marques de Montalvao, enquanto que, em relagao 
a outros assuntos rauitissimo menos importantes, os planaltinos 
subscreviam com eentenas de nomes de pessoas em evidencia, 
como dando o assentimento da gente, que morava nessa regiao 
brasileira, (Ellis, "0 Bandeirismo Paulista e o Becuo do Me- 
ridiano "). 

O movimento sob exame fracassou, em virtude de tres 
causas, que se conjugaram: 

o) Estar no sertao de M'Borore a maior parte da populagao 
masculina do Planalto do grupo dos crioulos, b6 ficando na 
regiao, um diminuto numero de membros dessa gente, al6m 
de maioria do grupo dos reinois, que fez prevalecer a sua 
vontade de que o Planalto ficasse jungido ^ causa portuguesa. 

b) Amador Bueno, individuo fraco, pusilanime, tibio, e timorato, 
ter se acovardado no momento em que era guindado ao su- 
premo nivel de rei. 

c) Ter o Planalto, at6 entao, ou antes, at6 o fim do s6culo, por 
abandono da Metrdpole, devido a sua insignificancia econo- 
mica, atingido k quasi soberania de fato. Pouco ou nada 
interessaria & regiao, ter a soberania de direito, se a jfi. go- 
sava de fato. 

Com a sincronizagao, correlata dessas tres aventualidades, 
aconteceu o doloroso e irremediavel fracasso. 

Entretanto, este nao deveria ter sido efetivado, em virtude 
de algum perigo, pelos seguintes motivos: 

a) A Espanha, ocupada no periodo frances da Guerra dos Trinta 
Anos, nao poderia intervir no sentido de subjugar a regiao 
que tivesse se separado. 

b) Portugal, aterrorizado com uma possivel, mas nao provdvel, 
invasao, espanhola, a tremer, repelindo com dificuldades as 
hostes inimigas em Montijo, nao poderia pensar em tentar 
reprimir as suas colonias rebeladas. 

c) As colonias lueo-americanas do Nordeste, Us voltas com os 
holandeses, ate 1654, ou at6 1661, quando foi a paz feita com 
a Holanda, teriam de deixar em calma a regiao planaltina. 
Depois dessas datas seria possivel uma tentativa, por parte 
do Nordeste em reconquistar a regiao rebelde. Mas, Valeria 
a pena isso, dada a insignificancia economica e fiscal do 
Planalto despovoado e facilmente defensavel, pelas arestas 
geograficas, que o faziam inexpugnivel aos recursos apouca- 
dos da 6poca? 

d) As colonias fluminense, espirito-santenses e litoraneas de Sao 
Vicente, seriam naturalmente abrangidas pelo novo reino, o 
qual naturalmente nao se circunscreveria ao Planalto, muito 
pequeno e muito fracamente povoado, mas naturalmente, com- 
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preenderia outras regioes, principalmente a eolonia do Rio 
de Janeiro, igualmente com os mesmos objetivos que o Pla- 
nalto e que em 1661, por ocasiao de se rebelar contra Salvador 
Correia de Sa, procurava o apoio panlista. 

Assim, nao haveria perigo algum, para o novo reino, na 
efetivagao de ser levada a efeito a separagao de Portugal. Tudo 
augurava ao novo reino, uma farta messe de venturas. 

De fato, a Espanha, preocupada pela tremenda guerra 
dos Trinta Anos, no seu periodo frances, que foi o mais critico 
para as deeadentes armas espanholas, de Felipe IV, e empol- 
gada pelas cenas desastrosas de Rocroi, de Noordlingen, de 
Friburgo e mais tarde de Lens, nao podia se desviar para di- 
rigir a sua atengao para uma regiao desvaliosa, como era o 
Planalto, ou o sul do Brasil. Pudesse a Espanha distrair uma 
parte de sua atengao da guerra contra a Franga de Luiz XIII, 
de Richelieu, de Mazzarino, de Turenne, ou de Conde, dirigiria 
suas forgas sobre o rebelde de Braganga, isto e, sobre Portugal 
metropolitano. 

Foi alias o que aconteceu, tendo Portugal sido invadido, 
e so co ma batalha de Montijo, na qual o Marques de Alegrete, 
o velho Mathias de Alburquerque, foi o comandante portugues, 
poude o Braganga, isto e, D. Joao IV, se consolidar no trono. 

E foi essa a norma de agao da Espanha. A guerra dos 
Trinta Anos, a absorvendo, impediu-a de prestar mais atengao 
ao Brasil, ocupado, em boa parte, pelos holandeses. 

Como, pois essa Espanha, que nao poude repelir do Bra- 
sil, os holandeses, iria fazer algum esforgo para se ocupar do 
Planalto! Mas, ainda ha um ponto importante a notar. 0 
Nordeste era opulentissimo, enquanto que o Planalto era pau- 
perrimo. Valeria a pena fazer esforgos no sentido de restaurar 
o Nordeste, enquanto que o Planalto, pelo insignificante do seu 
valor economico e fiscal, nao justificava senao a mais absoluta 
indiferenga. Alem disso, ha ainda um ponto a ser conside- 
rado. E que a Espanha pouco se havia preocupado com o 
Brasil Nordeste, para o livrar dos holandeses, (2). Nessa epoca 
a Espanha ainda, nao enfrentava a poderosissima Franga, na 

(2) De fato a Espanha, preocupada, com a guerra dos Trinta 
Anos, a qual durou de 1618 a 1648, justamente quando do dominio batavo 
no Brasil, nao realizou grandes esforgos para libertar o pais de invasor 
e nao deixou que Portugal os fizesse, o que foi, ainda pior. Poram 
muito poucos os capitulos de reagao, contra o holandes, devidos ao poder 
espanhol. Yejamos resumidamente, como agiu a Espanha dinate da in- 
vasao holandesa. 

Em 1624, quando a Bahia se aehava ameagada, a Espanha, hs voltas 
com o segundo periodo da guerra dos Trinta Anos, o dinamarques, ne- 
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Guerra dos Trinta Anos, a qual so no nltimo periodo foi 
eficiente. 

Portugal, logo depois da sua Restaura§ao, teve de atraves- 
sar um periodo de impotencia e de terror, pois a paz com a 
Espanha so teve lugar, depois das batalhas de Ameixal em 
1664 e de Montes Claros em 1665, no ano de 1668. Foi tal o 
terror de Portugal do que a Espanha Ihe fizesse qualquer 
cousa no sentido de militarmente o esmagar que, D, Joao lY 

gligenciou a sua defesa, s6 em 1625, enviando uma armada, a de D. Fra- 
dique de Toledo Os6rio, que aqui chegou, quando a sorte dos flamengos 
ja estava selada. Foram os colonials os autores da expulsao dos flamen- 
gos da Bahia, pois it chegada de D. Fradique, lie se resumiu a apressar 
o desfecho. 

D. Fradique, apenas deu o golpe de misericdrdia nos flamengos, j& 
feridos de morte pelos coloniais. A Espanha mandou for^as, porque es- 
tava aliviada na Europa. 

Criminosamente os espanh6is repetiram em Pernambuco, em 1630 
a sua incfiria de 1624, na Bahia. Abandonaram o infeliz Mathias de 
Albuquerque, que nada poude fazer, em matlria de resistlncia. E' que 
ela, Espanha, entao estava preocupada com Bichelieu, Bernardo de 
Weimar e o filtimo periodo da guerra dos Trinta Anos. 

Em 1631, a Espanha mandou a esquadra de Oquendo, mas ela, 
apenas ro§ou no Brasil. Nada fez para expulsar os invasores e se teve 
contrariedades nos Abrolhos, isso nao dependeu de sua vontade; a ini- 
ciativa foi dos flamengos, que tamblm tiveram o seu objetivo atingido, 
o qual era a sua manutengao na regiao conquistada. Enfim a esquadra 
de Oquendo nao se destinava ao Brasil e s6 acidentalmente foi empenhada, 
pois o seu destino era o Golfo do Mliieo. 

Em 1635, com as for^as de Rojas y Borja, a Espanha dispendeu 
mais um esfor^o em prol de Bestauragao, mas foi um eaforgo ineficaz, 
pois foi batido na Matta Eedonda. 

Em 1639, veiu mais uma expedi^ao, que foi a do conde da Torre, 
a qual tamblm fraca, foi espetacularmente derrotada. 

Logo em 1640, se deu a Restauraqao portuguesa e a Espanha ficon 
libertada do fardo de ter que fazer forga contra os flamengos, no Nor- 
dlste brasileiro. 

Assim, em resumo, a Espanha, em 16 anos, s6 mandou, para a obra 
da Eestauragao do Nordlste, 3 expedites, tendo duas delas resultado 
em fracasso e mesmo a finica vitoriosa, s6 chegou, depois de a luta se 
ter resolvido. 

Com facilidade se verifica, como foi pouco o esforgo dispendido 
pela Espanha, em favor do Nordlste. O mesmo se poderd dizer de Por- 
tugal, embora em menor escala do que a Espanha. Seria natural que, 
Portugal se esfor§asse mais, em se tratando da liberta^ao de regiao 
diretamente a si pertencente. E' explicavel, assim, a indiferen^a da 
Espanha. 

Creio que, a Inglaterra, com a guerra anglo-holandesa de 1651-1655, 
fez mais pela Eestauragao do Nordlste do que a Espanha, a quern se 
deviam as invasoes holandesas, pois, a Holanda nao era inimiga de Por- 
tugal, e sim da Espanha, e 86 invadiu o Brasil, porque este passou a 
ser um dominio da cor6a espanhola. 
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esteve pronto para realizar a transmigragao do Eeino para o 
Brasil, e o padre Antonio Yieira imaginou a politica do "papel 
forte", de aproximagao com a Holanda, a custa do sacrificio 
do Brasil nordestino, a qual, so nao pude ser ultimada favora- 
velmente, para a nova dinastia dos Bragangas, por que os 
erioulos eoloniais-brasileiros, a isso se opuzeram e promoveram 
eles a expulsao do invasor flamengo. (Calogeras 11 Politica 
Exterior do Imperio", (3). Alem disso, a regiao planaltina 
era tao fraea, sob o ponto de vista economico e fiscal que, no 
momento, nao se justificava o menor esforgo, no sentido de a 
reter na comunidade portuguesa. Penso que, Portugal metro- 
politano, nao so nao se importaria com o fato do Planalto 
abandonar a comunidade portuguesa, como ate daria gragas, 
por esse sueesso. 

As colonias nordestinas, no momento, estavam assoberba- 
das com a guerra de expulsao dos flamengos, a qual so teve 
termo em 1661, quando a Holanda reconbeceu o fato da der- 
rota, mediante a indenizagao de 4 milhoes de cruzados. Elas, 
no momento, nada poderiam fazer. Depois dessa data, teria 
sido possivel a elas, um esforgo, contra o Planalto. 

Isso, porem nao era de se justifiear, pois o Planalto alem 
de ser imensamente pobre, vinha de se privar em boa parte, 
da sua uniea fonte de reeeita eeonomica, a qual era o apresa- 
mento, tao duramente golpeado, como vemos deste trabalho, em 
outra parte. Alem disso, o Planalto era uma regiao, para a 
qual a Natureza fora prodiga em proporcionar meios de defesa. 
Situada na crista de uma serra erigada de rocas e de abismos, 
a regiao planaltina era inexpugnavel as armas da epoea, de 
modo que, nao e crivel que os nordestinos fossem arriscar uma 
campanba mortifera e dificilima, apenas pelo amor de conser- 
var o Planalto na sua eomunhao politica. 

Nao seria de se pensar que, o novo pais, resultante da 
separagao do Planalto, fosse se resumir unicamente a sua re- 
giao. Pensar isso, seria dar mostras de poueo atilamento 
mental. 

Todo inicio e sempre minusculo, e so com o tempo, esse 
minimo se iria tornando grande. 0 conceito, encasulado na 

(3) Eu sou dos que estao arraigados ao pensamento de que foram 
os erioulos os grandes autores da expulsao dos flamengos, por isso a re- 
volugao do Nordeste, contra o dominio batavo, durou de 1645 a 1654. 
Tivessem os reinois a auxiliado mais, ela nao teria durado tanto tempo. 
Foi longa demais a agonia dos flamengos no Recife e nao teria sido 
assim se os colonials tivessem sido auxiliados. Portugal, porem, finba 
outros interessesl Dai a reeuperagao de Angola em 1648! 
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historia da bola de neve, rolando pela montanha, e de se aplicar 
ao caso. Alias, ja temos capitulos na historia brasileira, que 
nos forecem eampo de observagao. A conjuraQao mineira, de 
inicio, so teve em mira libertar a regiao do ouro, isto e, as 
Gerais, que era a unica afetada pela gananeia reinol que a 
esmagava de impostos, etc.. 0 resto do Brasil, se nao vivia 
bem sob o regime reinol, entretanto suportava com maior dose 
de paciencia o seu infortunio. Mas, naturalmente, os conju- 
rados mineiros sabiam que, uma vez realizada a independencia 
da regiao das Gerais, o resto viria depois. 0 Planalto, ao lado 
das Gerais e com as minas tao ligado que, seria forgado a as 
acompanhar. 0 Rio de Janeiro, fazia parte economicamente 
das Gerais, sendo sua porta de exportagao e de importagao, ja 
sendo seu entreposto mercantil, alem de ser seu mercado de 
bragos. Dessa maneira, o Rio de Janeiro estava condicionado 
a acompanhar as Gerais no seu movimento de 1789. 0 Planalto 
arrastaria todo o sul. 0 Nordeste aderiria mais tarde, como fez 
depois de 1822, em que foi precise a luta da Baia, contra 
Madeira, alem dos esforgos do Cochrane, no Maranhao, etc.. 

Em 1641, aconteceria o mesmo, pois o Planalto nao sai- 
ria so! 

0 Rio de Janeiro, regiao iuterligada ao Planalto, atraves- 
sava uma evolugao pesicologica semelhante. Sua populagao se 
acrioulava, como a do Planalto. Ela pereorria as mesmas 
etapas nacionalizadoras, que as populag5es planaltinas. Seria 
de se esperar que, ela, a gente do Rio de Janeiro, seguisse o 
mesmo destino que, fosse resevado aos planaltinos. 

So quern conhece as afinidades, que ligavam os planaltinos 
aos fluminenses e cariocas, evidenciados na solidariedade de- 
monstrada pelos habitantes do Rio de Janeiro, em 1640, aos 
planaltinos, por ocasiao da expulsao dos jesuitas e so os que 
sabem que em 1661, os habitantes do Rio de Janeiro, pediram 
aos planaltinos o coneurso destes, contra Salvador Correia de 
Sa, (Prof. Taunay, "Hist, seiscentista da Villa de S. Paulo"), 
no.sentido nacionalizador, mostrando que marehavam parale- 
lamente aos planaltinos, na diregao do acrioulamento brasileiro, 
podem fazer ideia de que, o movimento de 1641, tinha por 
objetivo uma area bem mais dilatada do que o Planalto. Sa- 
bemos, alem disso que, Minas Gerais foi descoberta dos planal- 
tinos, assim como Goiaz e Mato-Grosso. Seria, pois de logica 
que, essas enormes regioes fossem acreseentadas ao Planalto, 
a medida que, os planaltinos as fossem trazendo a descoberto. 
0 memo se dira do territorio do Parana, de Sta. Catarina e do 
Rio Grande do Sul. 0 Nordeste, depois, seria incorporado por 
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adesao, tao natural, que seria inutil recorrer a forga, para 
consegui-la, uma vez que o ouro tivesse, como seria de acontecer, 
revelado o imam atraidor da imigra§ao nortista para as minas. 

Em 1822, nao foi assim? 
Como se proeedeu ao movimento da Independencia, em 

torno de Pedro I? 
Tudo foi realizado, entre a Corte, Rio de Janeiro, Minas 

e S. Paulo. 0 resto veiu depois! Sabemos bem, como se passou 
o movimento! Nas cortes portuguesas, muitos deputados do 
Norte, proferiram ficar ao lado dos lusitanos reinois e contra 
os eoloniais! Os canhoes de Labatut e de Cochrane, entretanto, 
realizaram a uniao. 

Por que nao se daria a mesma eousa em 1641? 
Quern pode garantir? 
Quern poderia garantir, ainda, que ao proclamar a Inde- 

pendencia, nas "margens placidas", em 1822, o grupo inde- 
pendentista contava ja, com um pais identico ao que e hoje ? 

Deixemos de lirismo falso! Em 1822, D. Pedro I ao gritar 
a famosa frase da independencia, ainda nao tinha em mente 
fazer a libertagao de todo o territorio brasileiro, para o que 
foi precise o emprego da f6r§a, em 1823. 

Onde o indicio longiquo de que isso nao iria acontecer 
em 1641 e depois? 

0 que teria resultado, se o movimento de 1641 tivesse 
tido sueesso? 

Portugal nunea teria tido forgas para reprimir a rebeldia 
e, pela violencia, aeorrentar ao seu dominio a regiao, que se se- 
parara. Pois, esse mesmo Portugal, nao foi eapaz de expulsar os 
flamengos da terra nordestina e, se nao fossem os bomericos 
esforgos dos denodados crioulos da regiao do Nordeste e da 
Bahia, os holandeses se teriam radicado no Brasil. A eliminagao 
do invasor holandes foi obra quase exclusiva do nordestino. 0 
reinol eoncorreu para isso, com muito pouco. Estava a corte 
lisboeta, ate disposta a entregar o Nordeste aos bolandeses! A 
politica do padre Yieira, imaginando o "papel forte", nao de- 
terminava outra cousa! A agao rapida e energica dos rebeldes 
pernambucanos de 1645, nao obedecendo a Portugal, a sua 
corte e a sua torva e aterrorizada politica, foi a causa de haver 
essa regiao escapado dos judas de Lisboa. Sabem-se, quais os 
esforgos dos reinois, no sentido de fazer com que o Nordeste 
se subordinasse aos holandeses. 

Mas alem desse argumento, ja de si esmagador, no sentido 
de nao se admitir que Portugal de 1668, isto e, depois de ter 
sido a sua soberania reeonhecida pela Espanha, pudesse obrigar 
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o Planalto a voltar ao apriseo lusitano, temos ainda outros, que 
igualmente sao irrespondiveis. 

Iria Portugal realizar um giganteseo esforgo militar para 
dominar o Planalto? 

Valeria a pena, no momento? 
0 Planalto e as regioes, que fossem com ele formar o 

Brasil independente em 1641, justificariam um esforgo belico, 
que nao seria barato nem faeil, na situagao estrategiea, em que 
estava o Planalto? 

A Inglaterra, a poderosa Inglaterra, anos depois, quando 
quis domar os seus colonials de Washington, o que aeonteceu ? 
Lexington, Saratoga e Yorktown, respondem a essa pergunta. 
Portugal poderia fazer o que fez a Inglaterra, a rainha dos 
mares recensaida, como grande vitoriosa, da guerra dos Sete 
Anos pelo tratado de Paris, que Ihe tinha outorgado imenso 
poderio? Nao. Portugal se conformaria com a perda! Isso 
teria sido fatal! 

Uma consequencia, para o Brasil, teria sido importan- 
tissima. 

0 fisco e a economia reinol nao se teriam associado a 
mineragao! 

0 pactolo das gerais nao teria sido reeambiado para 
Lisboa, para ai serem realizados os conhecidos desperdicios 
arquitetonicos de D. Joao V ou de Pombal, alem de alimentar 
a devotice exagerada e morbida do quarto soberano de Bra- 
ganga, de tao funesta memoria para o Brasil! 

• • • 

Sabendo bem o que havia significado a conjuragao mineira, 
eu homenageava, com todo o calor da minha sineeridade, o 
papel representado pelos brasileiros, na horrorosa tragedia, 
em que o proto-martir fora o aureolado protagonista. Odiei, 
com vigor, as soturnas figuras de Silverio dos Eeis, de Barba- 
cena, de Luiz de Vasconcellos e de outros Portugueses! 
inutil dizer que foi com paixao incontida, que admirei os con- 
sagrados Claudio, Thomaz e Alvarenga, etc.. Estudei, com 
avidez a tragedia imortal de Felipe dos Santos! Aprendi a 
abominar a causa horrenda dos Assumar e da que, em S. Paulo, 
era representada por D. Rodrigo Cesar! Entronizei os irmaos 
Leme e nao pude deixar de relacionar essas vitimas, que na 
minha mentalidade eram martires de uma psicologia que era a 
da causa crioula, a do nativismo, essa que eu havia perfilhado, 
com entusiasmo contra a dos reinois, que se resumiam na des- 
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potica opressao e na tirania sangue-suga. Entao, tun jorro de 
luz se projetou no men cerebro! Era uma contradieao! A 
causa, que nos homenageavamos na pessoa de Amador Bueno, 
era a mesma, que abominavamos com Silverio dos Reis, com os 
Emboabas, com os Assumar, os Caldeira Pimentel e outros, que 
representavam o Reino bematofago e tiranico, enquanto que o 
povo, que aelamava Amador Bueno, gritava a voz colonial, 
este, com a sua reeusa, se afinava pela causa, que os governan- 
tes lusos, fizeram sua, desde o famoso Salvador Correia do Sa, 
que em 1648, desertando, no Nordeste, a causa brasileira, ia 
se bater pelo interesse portugues, em Angola, ate Gomes 
Freire, Luiz do Rego, Miranda Montenegro, Conde de Arcos 
e Oyenhausen, o reacionario. 

Como se poderia encarecer o gesto de Amador, ao lado da 
diretriz tra§ada pela causa reinolf Ao se engrinaldar a leal- 
dade de Amador Bueno, nao estavamos nos a endeusar a causa 
do Reino, contra a mesma linba, mais tarde sustentada no 
campo da tragedia horrenda pelos massacrados no Capao da 
Traigao, ou pelos olindenses, na sua luta, contra os mascates 
reinois, ou ainda, por Tiradentes, no alto da forea, onde foi 
arrastado pelos aulicos e apaniguados de D. Maria I, ou ainda 
pelos Portugueses brandindo as garrafadas contra os erioulos, 
na famosa noite de que resultou a abdieagao? 

Alem dessa contradieao, a qual crescendo da minha cere- 
bragao, me fez pesquisar, analisar e me aprofundar na recons- 
tituigao desse episodic, buscando furiosamente a verdade que 
viesse satisfazer a minha curiosidade atormentada pela duvida, 
ainda uma interrogagao, que suplementava a avidez, que eu 
duvidava e que completava a incerteza que eu vinha trilhando 
no processo da formaeao da alma nacional. 

Eu me fazia a seguinte pergunta? 
Por que se deu a nossa independencia de Portugal? Foi 

por que haviamos adquirido uma alma, uma coneiencia ou uma 
mentalidade propria, crioula, diferente da de Portugal. 

Isso seria curial! 
Uma serie de circunstaneias, vigentes atraves de anos, 

havia coneretizado a alma nativa, ja bem diferente da de Por- 
tugal. Quando esse processo psicologico, moral, sentimental, 
etc., se havia completado, determinou ele a separagao politica, 
a qual so teve lugar, depois que, a formagao referida se fez. 
Nenhum povo proclama a sua separagao politica, sem que haja 
ultimado previamente, a formagao da sua conseiencia nacional 
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constituida do complexo moral, psicologieo, sentimental, etc., 
que e a sua alma, on o sen espirito, etc.. 

Se, porventura, um agregado humano qualquer realizar 
politica e teatralmente a sua independencia, sem possuir pre- 
viamente uma alma, esse movimento fatalmente fracassara, 
quando faltar a forga, que tiver servido de base, para que essa 
independencia aparente tenha tido lugar, 

Sendo assim, naturalmente houve uma previa elaboragao 
de uma alma nativa brasileira, a qual antecedeu a famosa 
jornada das "MARGENS PL ACID AS". Quando teria tido 
inicio a formagao dessa alma brasileira 1 Teria tido o process© 
formador da mentalidade nacional, separada da de Portugal 
comegado em 1789, com a conjuragao mineira? Mas entao, a 
alma nacional teria demorado 250 anos, ou dois seculos e meio, 
para se formar! Por que essa lentidao, quando yemos, sentimos 
e podemos observar nos processes de assimilagao dos elementos 
estrangeiros, que, ingressaram no nosso corpo etnico, que em 
uma geragao apenas, isto e, em menos de meio seculo, essa 
assimilagao se da? Por que, entao, o mesmo nao se teria 
sucedido com o element© portugues colonizador, nos dois pri- 
meiros seculos? Sim, por que afinal, o process© de acrioula- 
mento, ou de nacionalizagao nao se teria dado ainda, uma vez 
que se tenha dado ja a assimilagao, isto e, transformagao psico- 
16gica, sentimental, moral, etc., do elemento europeu em ameri- 
cano, do portugues, em brasileiro, do reinol, em colonial ou 
crioulo? A assimilagao do exotico, em nossos dias, nao 6 outra 
cousa. Entao, porque aplicar ao reinol dos primeiros seculos, 
o que podemos ver, sentir e observar, nos nossos dias? Se o 
fizermos, vamos verificar que, o acrioulamento, ou a naciona- 
lizagao do elemento portugues, nao teria levado tanto tempo, 
pois o que hoje nos ensina a observagao, e que isso exige apenas 
algumas decadas. Igual conclusao nos fornece uma observagao 
do que aconteceu as Treze Colonias, anglo-americanas. La, a 
colonizagao inglesa se iniciou em 1607, na Virginia e em 1620, 
na Nova-Inglaterra, isto 6, 75 e 88 anos, depois que, Martim 
Afonso eomegou a colonizar o Brasil. Entretanto, la a inde- 
pendencia se realizou em 1776, isto e, 169 anos, em relagao a 
Virginia e 156, em relagao a Nova Inglaterra, depois que, 
teve inicio a colonizagao. Isso quer dizer que, para a formagao 
da alma nacional norte-americana, foi preciso, apenas, um se- 
culo e meio. Nao seria curial que, o mesmo fenomeno tivesse 
tido lugar aqui, com pequenas alternancias, em razao de di- 
versidades? Entretanto, o que nos mostram os cronistas, sob 
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as luzes dos quais formamos, os da minha geragao e eu, a nossa 
mentalidade ? Esses eronistas, nos mostram que, o Brasil levou, 
nao, apenas seculo e meio, como as Treze Colonias anglo ameri- 
eanas, mas sim quase tres seculos, isto e, o dobro. Por que 
essa disparidade tao acentuada ? Nao seria muito mais natural 
que, tivessemos demorado, mais ou menos, o mesmo lapso de 
tempo para nos acrioularmos, ou formarmos a nossa mentali- 
dade nativa que os anglo-americanos ? Por que levamos muito 
mais tempo que os anglo-americanos, no proeesso da nossa inde- 
pendencia? Sim, pois eu me reeuso a admitir que, os anglo- 
americanos sejam superiores a nos, a ponto de passar pela 
vida colonial a metade do tempo do que nos foi exigido. Os 
bispano-amerieanos tambem, em regra, se fizeram independen- 
tes antes que nos. Sera que esse atrazo, em relaeao a todos, 
signifiea qualquer cousa de inconfessavel ? Nao. Prefiro 
admitir que, os nossos capitulos bistoricos nao tern sido bem 
vistoriados e temos sido mistifieados, pelos interpretes do nosso 
passado, que nos tern levado a concluir uma cousa, quando foi 
outra muito diversa muito mais lisonjeira, para a nacionalidade 
brasileira. 

Dai, a neeessidade absoluta de uma retifieagao na inter- 
pretagao dos capitulos da nossa bistoria. 

Essa situagao interrogativa veiu se sobrepor a que eu 
bavia chegado, na reflexao inicial acima e dai eu conclui que, 
o nosso passado estava sendo muito mal contado, dando uma 
ideia muito pouco veridica do que se tinba passado. Deveria 
haver qualquer cousa torta no que me haviam ensinado os 
eronistas do nosso passado. 

Foram esses raciocinios, que fizeram me aprofundar no 
estudo da elaboragao da consciencia naeional e deram corpo a 
suspeita de que a aclama§ao de Amador Bueno bavia sido um 
acontecimento muito diferente, cbeio de muito mais importan- 
cia bistorica, reveladora de um estado psicologico popular 
muito serio, do que faziam crer os escritos de Pedro Taques 
e de Frei Gaspar. 

0 que as simples lendas, veiculadas ate os nossos dias, 
pelas penas dos dois eronistas setencentistas, era muito diverso 
do que se vinha pensando, pois tudo nos levava a eonviccao de 
que, em abril de 1641, a psicologia do povo planaltino vinha 
evidenciar um estado de alma que atingia a maturidade e bem 
separado do que teria existido em Portugal. Nao teria sido 
possivel a ocorrencia do que nos relatam Pedro Taques e Frei 
Gaspar. De fato, um simples raciocinio nos determina essa 
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conclusao, que se faz, cada vez mais arraigada no men ce- 
rebro (1). Vejaraos: 0 movimento da aclamagao de Amador 
Bueno, esse que eu considero como o primeiro sinal de vida do 
nosso acrioulamento native, ou da elaboragao do processo da 
nossa independencia psicologica, sentimental, moral, etc., que 
sempre deve anteceder a independencia politica, teve lugar 
109 anos, depois de ter Martim Afonso, em 1532 iniciado aqui 
a colonizagao. Isso quer dizer que, o processo de acrioulagao 
ou de transformaQao do reinol em nacional, ou ainda da assi- 
milagao do portugues, exigiu, entre nos, no Planalto, 109 anos 
de gestagao. Na Nova Inglaterra, onde havia muito menos 
isolamento do que no Planalto e portanto o acrioulamento devia 
se fazer com muito mais lentidao, a separagao psicologica, 
sentimental, moral etc., da Inglaterra se deu em 156 anos. 

Eis que, o movimento da aclamagao de Amador Bueno 
surgia, aos meus olhos, sob nova feigao, dotado de muito mais 
significagao, satisfazendo a curiosidade cientifica dos que bus- 
cam no passado, explicagoes para certos acontecimentos, etc., 
dando uma solugao muito mais logica e lisongeira para a tra- 
jetoria do povo brasileiro, pelos seculos, como eneontrando uma 
situagao, que se enquadrava muito mais, no nosso raciocinio, 
sempre avido de solugoes engenhosas, mas racionais, para os 
diferentes problemas, que a Historia nos obriga. Com isso, eu 
mais me aprofundei no assunto, chegando, com imensa facili- 
dade, a obter novas achegas confirmatorias do meu raciocinio. 

(1) Sobre o remolismo de Pedro Taques e de Frei Gaspar, Paulo 
Prado, no seu " Paulistica", 95, diz; confirmando o que penso desses 
dois vultos: 

"Os dois vultos de cronistas paulistas que se destacam 
nesse periodo de crassa ignorancia e atrazo provam de sobejo 
a inferioridade inteleetual da epoca, com as suas preocupagSes 
nobiliarchicas e cortezans a que tudo subordinavam". 

Ora, se esses dois eseritores setecentistas subordinavam tudo Its suas 
preocupagoes cortesans e nobillarquicas, os seus relatos sobre a vida pla- 
naltina, nao merecem a fe cega, que os nossos ortodoxos conservadores 
a eles dedicam. Ao interpretarmos esses legados dos dois cronistas pla- 
naltinos, precisamos dar o necessario desconto, que compense as tendencias 
e preocupagoes, que faziam com que Taques e Frei Gaspar adulterassem 
a verdade histdrica, pois eles tinham em mente a ideia de serem agra- 
ddyeis a Metropole. O prof. Taunay nao ensina que, o linhagista era 
portugues ate o intimo do cora§aof ("Informagoes sobre as minas de 
S. Paulo", 50). 

E' exatamente o que eu afirmo! 
Ve-se, por ai que, nada inovo! 
Outros, de muito mais coturno e autoridade, jd isso ensinavam. 
Eu aprendi e aplico. 
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A lenda romantica de Pedro Taques, a proposito da acla- 
magao de Amador Bueno, obrigava a ser o povo planaltino um 
agrupamento extremamente leal a Portugal. 

Entretanto eu eneontrei prova documental, exatamente do 
eontrario. Eis a famosa carta de D. Joao de Lencastre, diri- 
gida, a 7 de Janeiro de 1700, da Baia, a D. Pedro II, rei de 
Portugal {"Bev. do Inst. Hist, de S. Paulo", V, 295), em que 
se ve um pedaeinho de ouro, como este : 

" .. .MORADORES, POIS ESTES TEM DEIXADO, EM 
VARIAS OCASI5ES, SUSPEITOS A SUA PIDELIDADE, 
NA POUCA OBEDIENCIA COM QUE OBSERYAM AS 
LEIS DE V.Mde..." 

Isso so, ja nao seria bastante, para evideneiar a pouca de- 
vogao, que os planaltinos dedicavam ao monarca portugues? 
Ha mais, porem, a confirmar o pensamento da carta acima: 

Em 1643, a 3 de Outubro, mandava, por um alvara, D. 
Joao IV, que, os jesuitas fossem reintegrados no Planalto e seus 
bens Ihes fossem restituidos, esses que Ihes haviam sido eonfis- 
cados, com a expulsao deles do Planalto. 

Entretanto, essa medida legal nao foi obedecida pelos 
planaltinos! 

Bela lealdade! 
Em 1647, o mesmo D. Joao IV baixa novo alvara conee- 

dendo o perdao para os que haviam tornado parte na expulsao 
dos jesuitas em 1640. 0 povo planaltino nao se importou com 
essa medida real, nao realizando de modo algum a eondigao 
para o perdao, a qual consistia na reintegragao jesuitica que 
o rei portugues desejava obter por meios suasorios. 

Entretanto, os planaltinos nao acataram nem esta segun- 
da medida real em relacao aos jesuitas. 

Belissima lealdade, a dos planaltinos! 
Ja anteriormente, de baver eu cbegado a essa conelusao, 

isto e, que nao havia nenhuma lealdade do povo do Planalto 
para, com Portugal, eu tinha estudado os sapientissimos ensi- 
namentos do Professor Taunay, que e um dos intelectuais a 
quern mais devo na formagao da minha mentalidade e quern 
eu eonsidero como o "primus inter pares" dos que nos ofere- 
cem preciosos relates da vida seiseentista de S. Paulo. 0 
eminente mestre ensina, no seu magnifieo livro: "Hist, seiseen- 
tista de Villa de S. Paudo", I, 166, que: 

...DO ALTO DE SUAS MONTANHAS RIAM-SE OS 
DAULISTAS DOS UKASES DO BRAGANQA, RECEM- 
POSTO NO TRONO E PARA ELES LETRA MORTA". 
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Ora, que bela lealdade a dos planaltinos para quem D. 
Joao IV, o rei portugues, era ridicularizado! 

Mas, nao era esse inesmo Professor Taunay, quem nos en- 
sinava na sua citada "Hist. Seiscentista da Villa de S. Paulo", 
175. I, que; 

"...DESDE MUITO, ERA O PODEE MUNICIPAL 
ABSOLUTAMENTE SOBEEANO"! 

A esse respeito, dizia anteriormente Washington Luis, na 
sua "Capitania de S. Paulo", que, so no seculo XVIII, o Pla- 
nalto iria reconheeer a soberania de Portugal. 

Por que isso tudo? Sera, que para isso, teria interferido 
a belissima lealdade dos paulistas a Portugal? 

Nao esta se vendo, logo, a evidente contradigao de tudo 
isso, com a decantada lealdade do Planalto a Portugal? 

A conclusao logica, que tudo isso me ensina, e que, nao 
havia lealdade alguma do Planalto para com o rei e que, esse 
sentimento do Planalto em rela<jao a Metropole, so comegou a 
existir no seculo XVIII, isto e, do ouro, quando a multidao 
reinol infrene invadiu as minas instituiu novo ambiente psico- 
logico, o qual presidiu os escritos de Taques e do beneditino, 
determinando a estes a inconciente deformagao do sucedido e 
a alteragao dos perfis psicologicos dos planaltinos. Assim, eu 
passei a compreender os escritos do linhagista e.do monge e 
verifiquei que eles erram e por que erraram (2), 

(2) Que houve modifica^ao desae ambiente, em virtude de um 
acontecimento, que tudo subverteu, o qual foi a descoberta do ouro nas 
gerais, pelos planaltinos, em fins do sficulo XYII, nao deve restar mais 
dtivida. 

Atesta-o um precioso documento setecentista, o qual 6 um escrito do 
governador Martim Lopes, que, em 1777, dirigiu ao Marques do Lavradio: 

"...os paulistas de hoje jd nao tern o mesmo valor, e 
resoluqao, que tinhao os seus antepassados; que gostao de 
viver mais regaladamente o que ja nao se ex poem a passarem 
pelos trabalhos e descomodos que tiverao seus av6s". 

Devemos essa transforma^ao no cardter e na psicologia paulista ao 
ouro, que foi um chamariz da avalanche imigratoria do Eeino. Por isso, 
o governador Luiz Antonio de Souza Botelho, o Morgado de Mateus, 
escrevia ao Conselho Ultramarino: 

"... sao os paulistas grandes servidores de Sua Majes- 
tade; no seu real nome fazem tudo que se-lhes manda". 

Isso se referia ao setecentismo, quando o planaltino, reinolizado di- 
feria profundamente do planaltino seiscentista, ja acrioulado, do qual 
falava o D. Joao de Leneastro, segundo vimos e ao qual se referia Froger, 
bem como se aplicam os dizeres de Taunay {"Hist, seiscentista da Villa 
de S. Paulo") e de Washington Luis. 
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Depois de haver raciocinado de aeordo com o que vai sin- 
gelamente aeima exposto, eu, estudando os ensinamentos do 
Professor Taunay, no seu monumental trabalho, "Hist. Oeral 
das Bandeiras Paulistas", II, la, fui eneontrar eousas preeiosis- 
simas, coneernentes, ao que se me tinha sido imposto analisar, 
isto e, a evolugao lenta e progressiva da alma nacional, que se 
elaborava. 

Quando se deu o assalto a Guaira, em 1628, relata-nos o 
mestre eminente, citando os depoimentos, por ele, encontrados 
no proeesso, contra o infeliz governador do Paraguai, Dom 
Luiz de Cespedes y Xeria, acusado de ter servido aos interesses 
dos apresadores paulistas, contra os jesuitas, houve um evento 
digno de nota, testemunhado pelo padre Montoya. Os paulis- 
tas, mostraram, por intermedio justamente do fidalgo espanhol, 
Dom Francisco de Quebedo, estarem gozando de soberania, em- 
bora isso ferisse a situagao da monarquia espanhola, pois eles 
afirmam obedeeer unicamente ao rei, que tinham no Brasil. 
Ora, esse evento curioso nao tern, para com o episodio da acla- 
ma§ao de Amador Bueno, grande semelhanga de linhas gerais, 
a ponto de parecer que, nessa ocasiao ja estava em embriao 
a aclamagao de um rei proprio, no Planalto? Tudo faz crer 
que sim? 

Eu foealizo esse depoimento do padre Montoya, invoco 
outros testemunhos jesuiticos, citados pelo eminente Professor 
Taunay, sempre no seu precioso volume 2.° da "Hist. Geral das 
Bandeiras Paulistas", e os correlaciono com a aelamacao de 
Amador Bueno, dai concluindo que, o planaltino sempre muito 
afastado, sob todos os pontos de vista de Portugal, revelou, 
com o episodio da aclamagao de Amador Bueno, o seu estado 
psicologico, de modo que, se pode afirmar, sem medo de erro, 
que, foi esse o primeiro sinal de vida da alma brasileira, a 
qual, em 1641, mostrou um suficiente grau de maturidade, a 
ponto de manifestar aeentuada tendencia para a separagao de 
Portugal. 

Assim, teria sido ele, a primeira manifestagao de nativis- 
mo, havida na historia brasileira. Circunstancias, que eu estudo 
no trabalho, as quais eu procure aprofundar, fizeram com que 
o movimento nao tivesse sucesso, mas ele revela, entretanto 
que, o povo planaltino estava, no seculo XVII, maduro para 
uma vida separada de Portugal. Nesse seculo, porem, nao se 
apresentou outra oportunidade de, os moradores da regiao 
sacudirem o jugo lusitano, o qual nao se fazia imperioso que 
fosse destruido, pois que os planaltinos, em muito pouco, de- 
pendiam do reino. No seculo seguinte, a evolugao progressiva 
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do nativismo planaltino foi subitamente paralizada, pela super- 
venieneia da intensissima imigragao reinol, a qual como uma 
avalanche esmagou tudo e aportuguesou tudo. (3). 

* Nao se va concluir, pelos men pensamentos e pelas expres- 
soes, que consagrei neste trabalho, que, eu sou antagonico ao 
portugues. Pelo contrario! Tenho Portugal e os Portugueses 
em grande conta, no meu sentimentalismo. Ninguem mais 
que eu acarinha as tradigoes lusitanas, pois tenho a maior 
parte dos meus antepassados originarios nesse pais, que con- 
servo bem elevado no altar da minha devogao. Sem embargo 
disso, entretanto, para que eu pudesse reconstituir um capitulo 
historico, referente ao regime colonial luso-brasileiro e a paula- 
tina emaneipagao psicologica dos crioulos, tive que me coloear 
na esfera de pensamento, que faz parecer ser eu contrario a 
Portugal. E' que este, segundo o seu interesse, procurava im- 
pedir os surtos de nativismo nas colonias brasileiras. Alias, 
essa linha da conduta e de todas as metropoles. A Inglaterra 
assim proeedeu, em relagao as Treze-Colonias. A Espanha teve 
igual norma de agao no tocante as colonias hispano-ameri- 
canas, etc.. 

Portugal, como as outras nagoes colonizadoras, proeedeu 
no sentido de proteger os co-naeionais reinois, contra os criou- 
los, que eram elaborados na suas colonias brasileiras, pela 
paulatina assimilagao. Eu naturalmente, como seria humano, 
nao posso ocultar que, sou favoravel a causa dos crioulos. 

(3) Que o planaltino tinha, no decorrer da prosperidade reinoli- 
zada do seculo XVIII, perdido a sua tempera, a arrogancia, a belicosidade 
altaneira, o espirito rebelde e amante da independencia e da liberdade, 
etc., nos ensinava Paulo Prado, no seu tao citado "Paulistica", 104: 

"Os diversos movimentos de revolta contra o poder por- 
tuguez, como o da inconfidencia mineira, o de Joao de Deus 
na Bahia e da revolu^ao Pernambucana de 1817, nao encon- 
travam nem adhesao nem sympathia no Paulista degenerado". 

O paulista crioulo seiscentista, arrogante e naeionalizado, pouco 
fiel & Metrdpole, como dizia D. Joao de Lencastre, tinha se abastardo 
no individuo sem verticalidade, que a avalanche reinol tinha prostituido 
a alma, reinolizando o cariter, como Paulo Prado admirhvelmente retrata, 
dizendo mais: 

"A maioria da popula^ao era reaccionaria e favoravel & 
consolidafjao da monarchia una, pela reuniao das duas coroas. 
S6 tres ou quatro familias, e — para honra do nome paulista 
algumas camaras do interior acceitavam e se batiam pelas ideas 
de liberdade e independencia". 

Nesse ambiente pfitrido, 6 que Pedro Taques e Prei Gaspar escre- 
veram os seus relates! Como emprestar a dies grande autoridadef 
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Certo, proeurei a imparcialidade rigida, mas, apenas mostran- 
do os fatos e os eomentando, sem " parti-pris'' e sexn paixao; 
entretanto, posso parecer haver tornado partido. Eu fui sereno 
e imparcial, mas nao fui gelido no comentario, que pode parecer 
forte, mas que tomou essa aparencia, por que eu quiz buscar 
a elareza. 

# # # 

Nao ha duvida que, derroquei um tabu, esse estabelecido 
por Pedro Taques e por Frei Gaspar, que se enraizava nas pagi- 
nas do nosso passado, como a era serpenteante e rasteira se 
fixa amortecedora no tronco de uma grande e altaneira arvore. 

A verdade deve ser estabelecida, custe o que custar e uma 
proeedencia, que possa oeorrer a hipotese, pois nem todos os 
quadros do passado aparecem amparados por documentos es- 
critos e oficiais e, as vezes temos precisao de os suprir. A in- 
terpretagao do documento tern muita importancia e o histo- 
riador que tern ante si um documento e dele nao extrai tudo 
quanto ele significa, ja por nao interpreta-lo com percu- 
eieneia, ja por nao dar valor ao mesmo, nao esta realizando 
a verdadeira fungao de historiador. 

A Historia e um complexo de ciencias, isto e, ela repre- 
senta um conjunto de elementos cientificos, tirados de varios 
ramos de conheeimentos humanos, os quais sao invoeados com 
o objetivo de resolver pontos obscuros, que a documenta^ao 
inexistente ou defieiente nao pode, so de por si, resolver. Por 
isso e que, acho que, para se poder tentar reconstituir dentro 
da verdade, capitulos do nosso passado, e preeiso que, se dis- 
ponha de ampla, embora poueo profunda, cultura geral. Quern 
nao se dispuser a langar mao de varios ramos de conheeimentos 
cientificos, afim de reconstituir algum quadro do passado, que 
uma certa doeumentagao ainda nao tenha iluminado, nao con- 
seguira grande eousa. 

E essa a concepgao, que fago do que seja Historia e do que 
se faz neeessario, para que se possa refazer o que nao esta certo, 
ou nao esta afinado com a verdade. 

Eu tenho como principio que, Portugal tinha no Brasil 
nao, apenas uma eolonia, mas, sim colonias, espalhadas ao longo 
de uma grande area territorial, separadas por distancias nao 
pequenas, as quais so podiam ser veneidas pelas comunieagoes 
maritimas, eereadas de condigoes ambientais as mais diversas, 
que pressionavam os moradores de forma diferente e engolfa- 
das em ambientes economieos dos mais variados matizes. Esses 
agrupamentos heterogeneos de colonizagao, reeebendo os in- 
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fluxos tao diferentes, tiveram, com o seu complexo de cireuns- 
tancias, as suas linhas proprias, a sua constituiQao social dife- 
rente, a sua tonalidade economica particular, etc. 

0 estudo da Historia do Brasil, ainda, nao tem sido com- 
preendida assim, por que todos os trabalhos realizados sobre 
o passado brasileiro o tem encarado politicamente e sob o 
ponto de vista da sua administragao. Um trabalho de historia 
social ou de historia economica, so agora vem sendo feito, com 
o aparecimento de livros como o de Roberto Simonsen, e 
outros (4). 

Quer me parecer que, so quando se tiver em vista o pas- 
sado brasileiro, encarado sob os seus aspectos sociais ou econo- 
mico, poder-se-a comprende-lo. Antes disso, e inutil e teriamos 
fatalmente a repetigao dos erros, que vemos enraizados no estu- 
do do passado desta parte do continente sul-americano. Alem 
disso, so agora se vem fazendo luz sobre a Historia do Planalto, 
pois, ainda, ha muita ignorancia sobre as paginas do passado 
desta parte da capitania vicentina. Nao se poderia eserever 
a Historia do Brasil, sem um conhecimento veridico da His- 

(4) Faz excegao a regra geral, Oliveira Yianna, no seu magntfieo 
livro "Evolugdo do Povo Brasileiro", 235, que a esse prop63ito ensina: 

"Desde o momento em que o govemo portuguez, para 
iniciar o povoamento do seu dominio americano, estabelece o 
seu systeraa das eapitanias, distribuidas por toda a costa bra- 
sileira, e cria, dest'arte, VARIOS CENTROS DE COLONI- 
ZAQAO a distancias extraordinarias uns dos outros, elle, im- 
plicitamente, cria aqni as condigSes de inviabilidade a qual- 
quer governo unitario. O governo geral de Thom6 de Souza 
repousa apenas numa ilusao, alids rapidamente dissipada. 
Chegados aqui, e entrado em contacto com a terra, os velhos 
estadistas colonials comprehendem lucidamente a originalidade 
da situagao americana e, obedecendo d fatalidade geographica, 
resignam-se a essa conclusao inevitavel: 

FRAGMENTAgAO DO PODER COMO MEIO DE DE- 
FESA E ADMINISTRAgAO". 

Alias jd Capistrano de Abreu, antes havia se manifestado similar- 
mente e com mats profundidade Euclydes da Cunha. Infelizmente as 
premissas de Oliveira Vianna, acima citadas, nao tem sido seguidas, pa- 
recendo que hd um certo reeeio em se firmar conclusao. Esta, entretanto, 
nao serd de se receiar uma vez se a estabelega com justeza, isto d, bus- 
cando o principio descentralizador jd entrevisto, no seculo passado por 
Tavares Bastos. O contrdrio 6 que seria perigoso, isto e, esconder uma 
circunstancia de fato, nao ministrando a exata terapeutica a ela. 

Essa terapeutica e aeonselhada por Oliveira Vianna, que justamente 
por ser uma exce^ao, dentre os escritores e sociologos que se tem mani- 
festado, e tanto mais de ser cncarecido, o seu livro citado que e um ver- 
dadeiro Evangelho, doutrinador das realidades brasiieiras. 
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toria do Planalto, tao entrelagadas sao elas. E precise, previa- 
mente situar a Historia planaltina na Historia brasileira. Esta 
nao pode ser estabeleeida, sem que, aquela, em suas linhas ge- 
rais, esteja feita. Exemplifieando, temos que, para haver a 
industria-agricola do agucar no Nordeste pernambucano, foi 
preciso que, tivesse bavido apresamento de indios, que forne- 
cesse mao de obra barata e abundante ao plantador da cana e 
usineiro do aguear. Ora o apresamento foi de realizagao pla- 
naltina e so agora vem se fazendo luz, sobre o que foi esse gran- 
de eapitulo do passado planaltino e mesmo assim ainda, ha 
muito individuo eheio de empafia a pensar que, o apresamento 
foi mera epopeia aventurosa, que apenas salientou a audacia, 
etc. dos seus autores. Seria preciso que, a ignorancia fosse 
varrida que,a ma fe fosse abandonada, para o apresamento ser 
compreendido eomo atividade economica e so, entao, a Historia 
planaltina poderia ser bem enquadrada na Historia brasileira, 
a qual, como esta, nao passa de mera soma de Historias regio- 
nais, na qual a Historia do Nordeste tern muito mais valor e 
merece muito mais atengao. 

CAP1TULO YI 

O ANONIMATO DE AMADOR BUENO 
E O DECLfNIO DO APRESAMENTO 

Nao se sabe, com precisao, quando tenha morrido Amador 
Bueno. Ele desapareee do cenario planaltino, nao se tendo mais 
noticias a seu respeito, na segunda metade do seculo. 

Penso conjecturalmente que Amador Bueno, tendo nascido 
em 1591, o que e certo, deveria ter morrido, mais ou menos em 
1651 a 1652, quando ele atingiu os 60 a 61 anos, (1). 

(1) Apesar dessa conjetura, realizei extenuantes pesquisas, nos 
documentos do tempo, encontrando as ultimas referencias a Amador 
Bueno, no ano de 1651. 

Nesse ano, ele, que havia sido Juiz Ordinario em 1650, entregou a 
vara, "por empedimento que tinha de enfermidade", conforme se ve de 
"Actas" V, 457, cousa confirmada por outras referencias a ele, como 
Juiz Ordinario, contidas em "Eegisto", II, 221. 

Depois disso, nao mais se encontra o nome de Amador Bueno, sem 
embargo haver eu vistoriado milhares de nomes de pessoas identifieadas 
no Planalto, na enorme doeumentagao que cuidadosamente examine!. 

Penso ter Amador Bueno morrido em 1651, pois o seu nome desa- 
pareee absoluta e bruscamente do Planalto, nao obstante ter essa regiao, 
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E excusado repetir que, o seu nome nao aparece em nenhu- 
ma nominata de bandeira, a-pesar-de, ainda, podermos assina- 
lar expedigoes, de apresamento, cujo movimento nao se extin- 
guiu por completo, na segunda metade do seculo, (2). 

For certo, houve sensivel declinio no apresamento, que 
entao, era o grande alimentador do bandeirismo, pois a Restau- 
ragao da soberania portuguesa criou a separagao, entre as 
terras bispano-amerieanas e as luso-amerieanas, por meio de 
fronteiras erigidas como barreiras, mais ou menos solidas, entre 
as colonias ibericas na America. Isso, naturalmente dificultou 
a penetragao apresadora, em terras diretamente perteneentes 
a Espanha, (3). 

entao, passado por capttulos bem turbilhonantes, na sna evolu^ao hist6- 
rica e seria de se pensar que, Amador Bueno parte mais saliente neles. 
Assim em 1653, os paulistas readmitiram os jesuitas no Planalto, tendo 
sido assinado muitos termos de composi^ao. Muitos dos paulistas de 
nomeada subscreveram, como seria natural, os arranjos e as acomodagoes 
com a Companhia. Entretanto, o nome de Amador Bueno, continlia 
desaparecido I 

Nessa ocasiao desenrolava-se bravia, a luta entre os jesuitdfilos o 
lusitandfilos Pires contra os Camargos, ardorosos representantes do es- 
pirito crioulo da terra. 

Muitos foram os documentos subscritos, entao. Mas o nome do 
Amador Bueno continfia na mais absoluta escuridaol 

Que tipo foram os pdulistas escolher, em 1641, para aclamar! 
Fosse ele, um homem que se destacasse, teria aparecido, ao se cui- 

dar, no Planalto, de assuntos tao s6riosI Expliea-se que, 6 provavel, 
nessa data j4 Amador Bueno tivesse morrido. Se essa hipdtese for con- 
firmada, a idade, com a qual teria morrido o aclamado, nao foi muito 
avangada. E' preciso, entretanto, convir, que nesses tempos recuados 
dos primeiros sficulos, com o atraso das condigoes sanitirias, e com o 
pouco adiantamento da medicina, a media da idade comum era muito 
restrita. 

Seja ou nao verdadeira essa probabilidade, que aventei, o que se 
pode afirmar, entretanto 6 que, Amador Bueno desapareceu, como viveu, 
isto 6, mansa e pacificamente, sem deixar vestigios da sua passagem pelo 
mundo. Ele nao teria vivido, mas sim vegetado! Comera, bebera, dor- 
mira cridra filhos e morrera, sem que a posteridade ficasse sabendo da 
sua passagem por este mundo e se nao fossem as penas fantasiosas de 
Pedro Taques e de Frei Gaspar, ele teria sido um anonimo. Entretanto, 
ele foi o alvo central do primeiro movimento nativista nas Americas! 

(2) Azevedo Marques foi menos feliz que eu, pois a ultima refe- 
rencia que eneontrou sobre o aclamado, foi de 18 de outubro de 1649, 
como se verifiea de "Apontamentos", 9, enquanto que eu consegui o 
localizar em 1651. 

Isso, entretanto, nao tern importancia alguma, a nao ser para mos- 
trar que, Amador Bueno viveu mais um anol 

(3) A eregao de fronteiras nas partes lusas e espanholas na Ame- 
rica, determinada pela infausta Eestauragao lusa, foi como se tivesse 
acontecido, para o Planalto, fenomeno inverse, ao das trombetas de Josue, 
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Alem desse impecilho natural ao apresamento, devemos 
constatar mais tres fenomenos, os quais, eomo concausas, atua- 
ram, no sentido de diminuir a furia do apresamento. Foram 
eles: 

1.°) A diminuigao dos estabelecimentos jesuiticos ao alcanee das 
razias apresadoras, as quads ja haviam se eevado nas pro- 
vdncias jesuitieas mais faeilmente ataeaveis pela atividade 
bandeirantdstica planaltina. As provdneias restantes do gran- 
de imperio guaramtico e teocratico, se aehavam mais defen- 
didos, mais distantes, etc., do alcanee planaltino. 

2.o) A grande diminuiijao da procura de braijos, pelo Nordeste 
a^ucareiro, o qual com a Eestaura§ao contra o belga, tinha 
podido importar africanos, prineipalmente de Angola, de novo 
na soberania portuguesa, livre da hegemonia flamenga no 
Atlantico sul. 

3.°) A deeadencia na produgao agueareira no Nordeste brasileiro, 
o qual, entao tinba a enfrentar a concorrencia vitoriosa das 
regioes anglo e franco amerieanas, prineipalmente das Anti- 
Ihas, muito mais perto dos centros consumidores e das colonias 
anglo-amerieanas, onde havia magnifieo consume de merca- 
dorias tropicais, entre as quais o aguear. Isso naturalmente 
teria eoncorrido para a diminuigao da procura da mao de 
obra indigena, antes forneeida pelo Planadto. 

Essas concausas reunidas a que fieou acima meneionada, 
por forga, agiram no apresamento, que assim teve a sua atuagao 
fortemente diminuida. Mas ele nao foi extinto, entretanto. 

Pode-se comprovar isso, que ai fica asseverado, pela analise 
da doeumentagao paulistana. Esta, que ja nao era abundante 

nos muros de Jericho, os quais eairam para que, os israelitas pudessem 
entrar na cidade. O Planalto, com a Eestauragao lusa, viu se erigirem 
barreiras fronteirigas, atraves das quais os seus bandeirantes-apresado- 
res nao poderiam ineursionar, pelo sertao espanhol, com a mesma faeili- 
dade de antes. 

Dir-se-a que, essas fronteiras teriam existido apenas no papel o 
que teriam existencia formal, apenas, pois que de fato elas nao eram 
defendidas. 

Entretanto, s6 a existencia delas ja constituia uma dificuldade 
para a penetragao planaltina. Tanto mais que o governador espanhol do 
Paraguai sempre se dispunha a agir e se alguns eram frouxos, como Dom 
Pedro de Lugo j Navarro, outros eram mais iracundos, sendo que, o 
proprio D. Luiz de Cespedes, acusado pelos jesuitas de haver sido eom- 
prado, ao se defender, meneiona varios atos em que teve, de usar a vio- 
leneia contra os paulistas. O episodio de Andino, governador do Para- 
guai, I de se mencionar, em abono do ponto de vista que sustento, alem 
desse hd muitos outros easos, mencionados pelo Prof. Taunay, na sua tao 
reeorrida, "Eistoria Geral das Bandeiras Paulistas'pela qual se pode 
verificar o obstaeulo criado ao apresamento, pela Eestauragao portuguesa, 
tao funesta para o Planalto e tao condizente com os interesses rein6is e 
nordestinos! 
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e nao era farta em esclarecimentos, a proposito do bandeirismo, 
tornou-se de um mutismo quase que absoluto, de modo a nao 
se poder obter grandes cousas em materia de cronologia apre- 
sadora. 

Apesar desse declinio, evidente, pela deficiencia de noti- 
cias do mesmo, so subsistindo, sobre o apresamento, ate 1648, 
o poueo que e relatado pelos cronistas da Companhia de Jesus, 
("Hist. GeraL das Bandeiras Paulistas", III, do Prof. Taunay). 

Muito pouca cousa se sabe sobre o bandeirismo de entao, 
que exercia a sua atividade apresadora, na regiao norte do 
Paraguai e sul de Mato-Grosso, o Maracaju, como era chamado, 
em vista de se haverem exgotado o Guaira, o Tape e o Uruguai, 
ficando muito longe do Planalto, a parte mesopotamica, isto 
e, a provincia jesuitica do Parana. Parece que, com a extin§ao 
dos ataques dos apresadores aos estabelecimentos jesuiticos, nao 
se teve mais noticias, sobre a continuagao do bandeirismo, mas 
a verdade e que, este sofreu um acentuado declinio. Sim, por 
que as causas, que eu mencionei, acima, sobre a queda de apre- 
samento, sao claras e evidentes, e se acham ao alcance de 
qualquer cerebra§ao infantil! 

Mas, o declinio do apresamento e de facil compreensao, 
entretanto, nao se pode constatar a sua extinQao. Ele continuou, 
muito atenuado, unicamente para satisfazer a pequena procura 
de bra^os, para a diminuida lavoura nordestina, que havia sido 
golpeada pela America espanhola, na segunda batalha do 
agucar e que realizou, ao inverse da America portuguesa, pois, 
so ao findar a sua extragao mineradora, se entregou a agricul- 
tura, enquanto que, a America portuguesa, so teve mineragao, 
depois da agricultura ter existido, em dois longos seculos. 

Mesmo nesse apresamento diminuido e unicamente reali- 
zado, atraves das muitas dificuldades, com as novas fronteiras 
bispano-portuguesas na America, o nome de Amador Bueno, 
nao surge, em nenhum rol de sertanistas, escapo ao esqueci- 
mento. Alguns destes subsistiram, sem embargo, da queda do 
sertanismo. E que o planaltino, tendo sido, pelas circunstan- 
cias, privado do exercicio, em grande escala do apresamento, 
como vimos repetidamente, buscou na ativdade pastoril, um 
meio para acomodar a sua economia. 

0 ambiente climatico do Planalto emprestava ao morador 
um tal dinamismo que, nao havia lugar para ocio, sossego, ou 
vagabundagem, etc., por parte do individuo, que recebia o 
"stimulus", proporeionado pelas variagoes termometricas na 
regiao do altiplano vicentino (Ellis, "Raga de Gigante": "Pri- 
meiros troncos paulistas e o cruzamento euro-americano"; 
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"Evolugao da economia paulista e suas cans as"). Diminuida a 
atividade bandeirante-apresadora, o planaltino buscou uma base 
para a sua economia no pastoreio. Como nas imediagoes do 
Planalto, nao houvesse extensao em quantidade de area territo- 
rial apropriada para o pastoreio, os planaltinos tiveram de pro- 
eurar bem ao longe, em grandes rotas, no Piaui, no R. Grande 
do Norte, em Sta. Catarina, no Parana, ao longo do rio S. Fran- 
cisco, no Rio Grande do Sul, etc.. 0 Planalto e pequeno de- 
mais, para o exercxeio de uma atividade, para a qual grandes 
areas planas e vestidas de vegetagao berbacea, sao necessarias. 
Dai as grandes migragoes patriareais, testemunhadas pela se- 
gunda metade do seiscentismo, as quais levaram do Planalto, 
os Dias Velho, os Brito Peixoto, os Jorge Velho, os Matias Car- 
doso, etc.. 

Por esse motivo, o pastoreio foi exercido, tao longe do 
Planalto. 

Seria muito mais comodo e facil e muitissimo menos tra- 
balhoso, se o pastoreio se tivesse realizado nas imediagoes pla- 
naltinas, ou a uma distaneia curta dessa regiao, mas nao foi o 
que se deu e a causa desse fenomeno (mesmo por que, todos 
eventos tern causa e o mister do bistoriador e busca-las, des- 
venda-las). 

Pois bem, mesmo nessa fase do passado planaltino, o nome 
de Amador Bueno permanece no mais absoluto anonimato e no 
mais complete e sepulcral silencio, pois nao surge, emprestando 
destaque especial a qualquer capitulo do magno episodic da 
expansao paulista, tao celebrada, como ignorantemente chama- 
da de marcha para Oeste (como se o Piaui, o Rio Grande do 
Norte, ou o vale do rio de S. Francisco, como se Laguna ou os 
pampas do Rio Grande do Sul, fossem Oeste)! 

Ate ao fim do seculo, a historia planaltina empaturrou-se 
de episodios de expedigoes povoadoras de paragens longinquas. 
Eram caravanas imensas, formadas pelas familias volumosis- 
simas, que o patriarcalismo planaltino havia constituido com 
sua abundante escravaria, que demandando as planuras distan- 
tes, ai se afazendavam, povoando enorme area, com a prolifi- 
cidade de sua formagao social, no qual o velho " pater familias'' 
chefiava numerosas familias de seus descendentes ou colaterais, 
com as dos apaniguados, gentes de servir, etc.. 

Mas nao se limitou a esse quadro a vida planaltina, da se- 
gunda parte do seiscentismo. Entao, no Planalto, comprimida 
tanta belieosidade dinamica, sem que pudesse se espraiar, como 
no apresamento da primeira metade do seculo, sem a valvula de 
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expansao, que nas eras primeiras do seiscentismo, fazia com que 
o vigor e o ardor da estirpe se manifestassem fora da regiao, 
esta se transformou em foco de desordenada agitagao e de tumul- 
tuosa seriagao de acontecimentos tragicos, em que o sangue tin- 
gia de rubro as ruas da vila de Anehieta e em que o rumor das 
desordens se alternava belicoso com o estrepito ensurdecedor da 
multidao enfureeida, ou com o entrechocar de armas carnicei- 
ras, vibradas em motins, que ululantes perturbavam o silencio 
das ermas paragens do Auhembi, ou o misterio da sombra 
majestatica e adamastoriea do Jaragua. 

Tivemos, em alucinantes quadros, que, galopeantes, perpas- 
savam como tragedias, que se sucediam, cinematizadas no Pla- 
nalto, a guerra civil dos Pires contra os Camargos; tivemos a 
luta infrene, teimosa contra o caviloso Albernaz; tivemos em 
1660 os tumultos agitantes contra o jesuitofilo o lusitanofilo 
Salvador Correia de Sa e Benevidos; tivemos os motins desor- 
denados, em que a populagao, dominada pelos governantes lusos, 
se prejudicava, crucificada aos interesses reinois, nos casos da 
alteragao do padrao monetario, ou do monopolio do sal, etc.; 
tivemos por fim, os ardores vigorosos, manifestados contra o 
governante reinol Arthur de Sa e Menezes, pela impressionante 
figura de masculo, altivo e arrogante, que foi Pedro Ortiz de 
Camargo, que em terremotica tirada, lembrava o filho de Ra- 
malho, que queria acabar a Inquisigao a flechadas. Isso emol- 
durava o teatro planaltino, o qual como um renovado acropelo 
projetava cenas, nas quais facilmente se lobriga, a existencia de 
um espirito proprio que se desenvolvia. 

Entretanto, em nenhum desses abrazados capitulos do pas- 
sado seiscentista do Planalto, se encontra o nome de Amador 
Bueno! 0 que significa esse silencio em torno do nome do 
Aclamado? Nao esta isso a gritar que, Amador Bueno, nao 
era homem para agitagoes? Nao esta isso a clamar que, o 
Aclamado vivia em doce e pacifico sossego na sua patriarcal 
perigrinagao, pelo vilarejo planaltino a qual burguesmente se 
resumia em dias, que se vegetavam, sucedendo em uma mono- 
tona sequencia de comer, beber, dormir e criar filhos 1 

Alem dessa vida febril e congestionada, que tumultuava 
os dias planaltinos, tinbam os moradores seiseentistas da regiao 
de, atentamente cuidar do literal, constantemente ameagado 
pelas piratarias flamenga, francesa ou inglesa, as quais recru- 
deciam, quando os dirigentes reinois, em Portugal inclinavam 
o timao da sua politiea internaeional, contra os Hanover, os 
Bourbons, ou os Habsburgos, ou ainda contra os mercadores 
de Antuerpia de Haya, ou de Amsterdao. 



Amador Bueno e seu tempo 183 

Em 1640, houve neeessidade do Planalto enviar, as pressas, 
uxna expedigao de soeorro, ao literal ameagado, (Taunay, "Gran- 
de Vida de Ferndo Bias Paes"). Essa expedigao de soeorro 
ao literal em situagao grave, pelas tentativas flamengas, parece 
ter tido lugar em fins de 1640. 

Dessa agao, o doeumento, que no-la revela e uma certidao, 
passada,a 16 de dezembro desse ano, por Joao Luiz Mafra, 
capitao mor de S. Vicente, e mencionado pelo Prof. Taunay, 
"Grande Vida de Ferndo Bias", 37. Eu suponho que, essa expe- 
dicao, a qual deveria ter sido numerosa, permanecesse, no lite- 
ral, a ponto de, seus membros nao terem podido assistir ao mo- 
vimento fracassado de Amador Bueno e a consequente aclama- 
gao de D. Joao IV. B preciso que se recorde que, a aelamagao de 
D. Joao IV foi apenas por algumas dezenas de individuos, pois 
a vila estava despejada de seus moradores, em luta longinqua 
contra os jesuitas, no combate de M'Borore, nas margens dis- 
tantes do rio Urugai, a cerca de 2.000 quilometros do Planalto. 
E de se estranhar que, D. Joao IV tenha sido aclamado por 
uma parte minima da populagao piratiningana, pelo fato de 
que, as decisoes graves costumavam sempre ser tomadas por 
grande numero de moradores! Assim a expulsao dos jesuitas, 
em junbo de 1640, foi subserita por 280 assinaturas. Compare- 
se esse magnifico atestado de unanimidade de pensar com a 
minguada ata, que proelamou o titular de Braganga, (Azevedo 
Marques, "Apontamento")! Em 1647, o povo planaltino, a 
proposito do Vigario Albernaz, dirigiu uma publicagao assinada 
por 300 pessoas ("Begisto", VII, Suplemento, 295). Isso me 
convida a supor que, os companbeiros de Fernao Dias tenbam 
feito falta na aelamagao do Braganga, tao fraea teria sido ela, 
pelo minimo numero de pessoas que assinaram a ata da pro- 
clamagao. 

Parece que, a vila, tendo sido esvaziada, pelos seus mora- 
dores, que estavam bandeirando, em sertao distante, ficou mo- 
mentaneamente entregue aos lusitanofilos, como Lourengo Cas- 
tanho Taques, Antonio Pompeu de Almeida e outros, bem como 
aos reinois, e estes, com a maioria ocasional, determinaram, 
nao so o fracasso do primeiro movimento nativista, em torno 
de Amador Bueno, como tambem a proelmagao do duque de 
Braganga, fazendo com que, o Planalto continuasse atrelado a 
Portugal. Sim, porque a aelamagao do Braganga, so reuniu 34 
assinaturas de moradores, alem de mais 10 de sacerdotes e 
frades de varias congregagoes. Isso faz figura ridicula diante 
das tres centenas de assinaturas de planaltinos, que realizaram 
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a expulsao dos jesultas e que deliberaram a proposito do vi- 
gario Albernaz. 

Por que um total tao apoucado de nomes a aclamar o novo 
rei portugues ? 

Nao esta isso gritando que, os reinos e os lusitanofilos se 
aproveitavam de eventual maioria, causada pela expedigao, 
que prosseguindo no apresamento, foi ate a margem direita do 
rio TJruguai, deixando o Planalto esvaziado de crioulos? 

E justamente, por que me impressionei pela pequenissima 
quantidade de asssinaturas, que subscreveram a aclamagao de 
D. Joao IV, que acreditei que, alem de estarem os planaltinos 
afastados na longinqua regiao sertaneja de M'Borore, parte 
deles estaria no literal, com Fernao Dias Paes. Entretanto, 
contrariando esta hipotese, ve-se que, Fernao Dias Paes foi pre- 
cisamente um dos que encabegou o movimento reinol e foi con- 
tra o crioulismo, que fez aclamar Amador Bueno! Era natu- 
ral que, isso se desse, pois, Fernao Dias foi precisamente um 
dos elementos vanguardeiros do lusitanismo, no Planalto. Je- 
suitofilo, um dos que promoveu a Reintegragao dos jesuitas, 
ele deveria ter sido lusitanofilo! 

Seu tio Luis Dias Lerae foi o obediente cumpridor das 
ordens de, ser o aclamador em S. Vicente do titular de Bra- 
ganga, as quais haviam sido mandadas, por intermedio de 
Arthur de Sa, pelo Marques de Montalvao. Ele, mesmo, foi 
dos elementos, que mais fez pela reintegra§ao dos jesuitas no 
Planalto, (Azevedo Marques, "Chronologia"). Tudo nos leva 
a crenga de que, Fernao era dos antagonistas mais temerosos 
do crioulismo, o qual fatalmente teria existido, como deixamos 
evidenciado. Entretanto, aqui fica a hipotese, que levantei. 
Pode ser que ela nao tenha tido lugar, mas isso, em nada afeta 
a tese que sustento sobre o movimento nativista, com convicgao 
e com grande cdpia de argumentos, baseados na logiea e no 
raciocinio, bem como em varios documentos, que lembrei, den- 
tre os muitos que oferece o genial trabalho sobre a cronica 
bandeirante do Professor Taunay. 

Mas em 1641, ainda nao se havia dado a Restauragao do 
Nordeste brasileiro! 

Este teria de permanecer, ainda mais de uma dezena de 
anos sob o podcr flamengo. Assim, o apresamento ainda nao 
tinha contra si a totalidade das causas, que, mais tarde deter- 
minaram o seu acentuado declinio. O apresamento, se bem 
que golpeado, ainda estava de pe e so tinha, nessa ocasiao, 
contra si, a conjugagao das seguintes causas: 
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a) As provenientes da Eestaura§ao de Portugal, ocorrida, no 
Brasil, em 1641. 

b) As decorrentes da rareagao dos estabeleeimentos jesulticos, 
dentro do raio de a^ao das bandeiras paulistas, agindo em 
ofensiva de apresamento. 

Causas do declmio do apresamento 

Fim da hegemonia 
flamenga 

Declmio 
acucareiro 

Diminuigao dos 
estabeleeimentos 

jesuiticos 
RestauragSo 
Portuguesa 

So, mais tarde, os planaltinos deveriam ver acrescer a 
essa seriagao de motives, que determinariam a queda do apre- 
samento, mais algumas decorrentes da Restauragao do Nordeste 
que seriam: 

a) Provenientes da restauracjao do trafico africano, importador 
de eseravos pretos, o que viria suprimir o monopolio desfru- 
tado, ate entao, pelo amerindio. 

h) Proveniente da decadeneia mais ou menos acentuada da la- 
voura de cana e do fabrico de aQucar, no Nordeste, que 
perdia, em favor das eolonias inglesas e francesas, a segunda 
batalha do agucar. 

Como eu dizia, so mais tarde deveriam interferir as causas 
do segundo grupo de modo que, o apresamento continuava, 
embora ele ja estivesse sofrendo o resultado de for^as adversas. 
Tivemos, em 1642, a bandeira chefiada por Vicente Bicudo, 
alem de outra que se organizara, em fins de 1641. Nao se sabe, 
por onde tenham andado esses magotes de planaltinos (Ellis, 
"0 Bandeirismo Paulista e o Recuo do Meridiano", 129). 

B de supor que, indios bravios tenham sido apresados, 
entao. Creio, porem que, em 1644, ja a regiao do sul de Mato- 
Grosso ou do Norte do Paraguai, deveria estar sendo trilhada, 
pela gente planaltina. Pelo menos, Pedro Taques, o inefavel 
linhagista, atribue, essa data a destrui^ao da bandeira do Jero- 
nymo Bueno. B verdade que, o sabio Prof. Taunay duvida da 
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veracidade do relato, no tocante a data. E bem certo que, Pe- 
dro Taques errou muito, pois como en disse, ele foi um mero 
coletor de tradigoes verbais, que se transmitiam de geragao em 
geragao e assim eram adulteradas. Mas, por ocasiao desse mi- 
lesimo, era de se crer que, os planaltinos, esgotadas as possibi- 
lidades das outras provincias jesuiticas e se situando algumas 
delas fora do raio ofensivo bandeirante, a gente do Planalto se 
tenha voltado sobre a regiao de Maracaju, bem proximo do Pa- 
raguai, onde os jesuitas enfrentavam as perseguigoes do bispo 
Cardenas. Era precise aproveitar a ocasiao, pois a atuagao do 
bispo Cardenas foi um excelente auxilio recebido pelos planal- 
tinos. Eu atribuo, pois o proceder desse bispo, contra os jesui- 
tas, a reatividade apresadora dos planaltinos, no Maracaju-Itati. 
Entao, ja os estabelecimentos jesuiticos haviam sido aliviados 
da penetragao apresadora. Parece que, as causas do primeiro 
grupo tinham paralizado a atividade sertanista, quando em 
1644, diz Taunay, "Hist. Geral das Bandeiras Paulistas", III, 
146, reproduzindo o que relata Chalevoix, a respeito da luta 
entre jesuitas e o Bispo. 

Note-se o torn desabrido e violento, com que se manifes- 
tam os cronistas da Companhia, contra o bispo frei Bernardino 
de Cardenas. Isso prova que, a furia dos suaves sacerdotes da 
religiao de Cristo, nao se desacadeiava unicamente sobre os 
apresadores, mas a sua paixao se patenteiava, contra todos que 
Ihes contrariavam os interesses. 

0 bispo-governador do Paraguai, desse medio seiscentismo, 
foi uma das vitimas da paixao e da evidente falta de impar- 
cialidade jesuitica. Eles nao podem ser livres de suspeita, pois 
eram partes. Nao obstante isso, eles tern logrado sugestionar 
muitos dos nossos cronistas, que baseados nos seus abrazados 
relatos, tomam partido por eles. 

0 bipo Cardenas, entretanto, parece que, foi muito violen- 
to, contra os inacinos, pois a 6 de margo de 1649 os expulsou, 
segundo ensina nos o Prof. Taunay, na sua "Hist. Geral das 
Bandeiras Paulistas", III, 148. 

Distraidos os loiolanos, nao puderam evitar que, o Mara- 
caju-Itati fosse assaltado pelos paulistas, que, em 1644 sao 
assinalados, com Jeronymo Bueno e, em 1645 surgem com uma 
expedigao, comandada por Joao Mendes Geraldo. Eu poude 
identificar essa bandeira, gragas ao inventario de Antonio 
Gomes Barbosa, procedido no sertao {"Invent, e tests." XI, 
347 a 370), com 14 companheiros assinalados, (Ellis, "0 Ban- 
deirismo Paulista e o Becuo do Meridiano", 132 da l.a edigao). 
No inieio, eu nao soube identificar o sertao, percorrido por essa 
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empreza, mas agora vejo claro que, foi o do norte do Pa- 
raguai. Aproveitando-se da diversao, que o Bispo Cardenas 
exereia sobre os jesmtas o apresamento continuou, por esse 
lado. Era essa a unica regiao, que os planaltinos estavam 
assaltando, nessa ocasiao, diz-nos a razao, que a solugao teria 
sido essa, ainda que, nos falte uma documentagao mais concreta, 
para que, os ortodoxos da bistoria se fagam eonvencer. Entre- 
tanto, outra nao deveria ter sido a regiao alvejada pelos botes 
planaltinos. 0 procedimento do bispo Cardenas os teria atraido 
para ai. Em 1646, bouve uma grande expedigao de assalto, 
saida de S. Paulo, reunindo a quase totaKdade dos moradores, 
sob as suas bandeiras e estandartes, que tinbam signos proprios, 
diz-nos o Prof, Taunay, na sua "Hist. Geral", II, e nao os da 
coroa, a cuja soberania estavam, de direito, os planaltinos sub- 
metidos. (Ellis, "0 Bandeirismo Paulista", la. edigao). No 
ano seguinte bouve atividade na provineia de Maracaju-Itati, 
conta-nos o Prof. Taunay, {"Hist, das Bandeiras Paulistas III, 
167). Talvez a bandeira de Antonio Domingues, que eneontrei 
nos documentos, {"0 Bandeirismo Paulista e o Becuo do Me- 
rid.") fosse a mostra dessa atividade. 

Foi, entretanto, em 1648 que, se deu a arrancada rapo- 
siana, a qual foi cbefiada por Andre Fernandes e pelo grande 
sertanista, vulto maximo do apresamento, na primeira metade 
do seculo. 

Em 19 de outubro de 1649, ensina-nos o erudito Prof. 
Taunay, {"Hist. Oeral das Bandeiras Paulistas", III, 169), 
o bispo Cardenas, foi apeiado do governo Paraguai, sendo no- 
meado interino D. Andre Garavito de Leon. 

Foi a porta, que se trancou bermeticamente para a avan- 
gada planaltina. 

Estava o apresamento barrado por esse lado, como o fora 
para o sul, em virtude do infeliz combate de M'Borore. 

Dai temos que, a queda de Cardenas teria determinado 
com que o apresamento planaltino se paralizasse e assim nao 
assinalamos mais nenhuma empreitada apresadora nessa regiao 
do norte paraguaio ou do sul mato-grossense. A causa esta 
evidente! 

Mas em 1651, o apresamento, ainda que golpeado rija- 
mente, como vimos, teimava em resistir. A Restauragao lusa 
estava feita, mas ainda nao tinba sido sufieiente para golpear 
de morte o eiclo eeonomieo dos planaltinos. Os bolandeses 
ainda nao haviam sido expulsos, ainda que estivessem na emi- 
nencia de o ser, pois ja baviam perdido as duas batalbas de 
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Guararapes, alem da das Tabocas e da da Casa Forte, etc.. 
Salvador Correia havia, em 1648, reconquistado Angola, sens 
efeitos ainda nao haviam se projetado e a guerra anglo-holan- 
desa, ainda nao havia tido lugar, portanto o trafico de pretos 
africanos, ainda nao havia sido restabelecido. For tudo isso, 
ainda havia na industria-agricola agucareira, uma certa fome 
de bra§o americano, a qual haveria de se extinguir, na segun- 
da metade do seculo XVII, quando todas as forgas contrarias 
ao Planalto estivessem ineidindo sobre a decadeneia e a quase 
paralizagao do apresamento. 

Assim, nesse ano de 1651, continuando no apresamento 
ameagado, golpeado impiedosamente, mas, ainda nao paraliza- 
do, se aprestou nova expedigao planaltina. Como vimos, 
M'Borore barrara, em 1641 o caminho do sul, aos apresadores 
e a queda do bispo Cardenas, no Paraguai, feehara, para os 
planaltinos o eeleiro de escravos, que os jesuitas tinham reuni- 
do nessa regiao. Assim, os planaltinos resolveram, entao tentar, 
mais uma vez, o sul mesopotanico, corrientino, pois talvez 
pudessem realizar alguma cousa ai. 

Por isso, teria Barbosa Calheiros, em 1651, tornado essa 
regiao por objetivo de sua arrancada. Essa teria sido a ultima 
avangada planaltina, contra os jesuitas, no eiclo moribundo da 
caga ao indio. Este continuou periclitante e quase que em 
definitive por terra, baqueado pela conjungao que o devia fazer 
em declinio acentuado, como vimos. 0 seu fim decisive deveria 
ter lugar no fim do seculo, com o advento do ouro, que entre 
as suas consequencias poude enfileirar esta, isto 6, do fim do 
ciclo de apresamento, o qual, portanto, so terminou quando a 
centuria atingia ao ocaso. 

Nesse apresamento diminuido, os planaltinos viveram lon- 
gas decadas, continuando o exereieio do apresamento, com 
muitas dificuldades. Sim por que nao havia, entao, um eeleiro 
comodo, onde os apresadores se fossem abastecer, como era 
antes, nos estabelecimentos jesuiticos. 0 Paraguai estava, para 
os apresadores barrado pela queda de bispo Cardenas, e a pro- 
vincia do Parana, situada na regiao mesopotanica, entre os 
rios Uruguai e Parana, tinha-lhes sido vedada, nao so pelo corn- 
bate infeliz de M'Borore, mas tambem pelo "raid" aventuroso 
de Barbosa Calheiros, a distancia tal da base planaltina que 
o apresamento seria anti-economico. 

Entao o apresamento, durante cerca de 25 anos, viveu me- 
diocremente, em incursoes anomimas em sertao ignoto, buscau- 
do indios bravios, nas selvas. Seria natural que, desse mediocre 
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apresamento tivesse somado um total de resultados muito 
baixo, pois o apresamento, ja nao era exercido nas grandes 
massas concentradas dos adensados estabelecimentos loiolanos 
e sim em grandes areas dispersas, pelas quais se espalhava a 
ralissima populagao abongene. Assim, o apresamento reali- 
zado, nao podendo contar com as grandes massas faeilmente 
apresaveis, como nas redugoes inaeinas, na primeira metade do 
seeulo XYII, foi declinando com as difieuldades antepostas 
pelas fronteiras hispano-lusitanas na America. Tambem nao 
se fazia neeessario que o apresamento produzisse muitos escra- 
vos amerindios, pois o Nordeste, antes, na primeira metade do 
seeulo, tao faminto de bragos, para a sua prospera industria 
agrieola do agucar, com o restabelecimento do trafico africano 
e com a diminuigao da lavoura agucareira, ja nao era um 
mercado, que imperiosamente exigisse grandes porgoes de ho- 
mens preados. Dai, nao terem havido grandes esforgos dos pla- 
naltinos, no sentido de apresarem maior quantidade de gente. 

Os mercados de eonsumo, existentes, entao, se satisfizeram 
no exercicio do diminuto apresamento, que e facil prever tenha 
havido, em razao de terem sido, restabelecidas as fronteiras 
hispano-portuguesas na America e terem se esgotado os gordos 
mananeiais das redugoes jesuiticas, que no deeorrer da primeira 
metade do seeulo foram tao prodigas, em fornecer tanta gente 
escravizada, ja dotada de relative grau de eivilizagao e ja cris- 
tianizada, etc.. 

Com essas eondigoes imperantes, o apresamento foi evoluin- 
do, ate que em 1675, saiu no Planalto uma expedigao chefiada 
por Francisco Pedroso Xavier, tendo em 1676, eaido sobre o 
Paraguai, voltando com inaudito sucesso ao Planalto. 

Era uma tentativa de resurreigao do apresamento, a qual 
talvez, fosse o resultado de uma momentanea e precaria revi- 
vencia do ciclo do aguear no Nordeste, que, assim, solicitava 
mais mao de obra ao Planalto, o qual para satisfazer a esse 
subito e momentaneo agugamento da voracidade nordestina, se 
viu na obrigagao de tentar ressuscitar o apresamento sobre os 
estabelecimento jesuxticos. Tambem seria possivel que, os pla- 
naltinos, sabendo das afligoes que os indios guaicurus estavam 
causando ao Paraguai, delas tenham querido se aproveitar para 
o assalto de 1676. Depois disso o apresamento continuou alter- 
nadamente, sobre os estabelecimentos loiolanos, com Manuel de 
Campos Bicudo e outros, ou sobre os indios bravios, com os 
Domingues e os Leme da Silva, em 1682, no sul de Mato 
Grosso. E' o que os documentos e a cronica nos mostram! 
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Eis o apresamento nos ultimos estertores, ja no fim do 
seiscentismo! 

A ultima tentativa mencionada de revivescencia do apresa- 
mento. Este recebeu, por fim o golpe de morte com o desco- 
eobrimento do ouro. 

Como vimos, o apresamento declinou sensivelmente, depois 
que cessaram as causas, que o haviam exacerbado. Com o ter- 
mino do dominio holandes no Nordeste, ou antes com a extin§ao 
da supremacia de Cromwell, que havia, entao adotado uma poli- 
tica nacionalista, com o famoso "Navigation Act", restabeleceu- 
se a corrente importadora de escravos pretos da Africa, o que 
se tornou possxvel, em razao da reconquista de Angola, em 
1648, por Salvador Correia de Sa e Benevides, que para o 
servigo da metropole portuguesa sacrificava de bom grado os 
interesses colonials. Concomitante com esse grande e profundo 
golpe, desferido impiedosamente contra os magnos interesses 
planaltinos, que, mais uma vez se sacrificavam, pela comuni- 
dade lusa, sobreveiu a decadencia da lavoura agucareira do 
Nordeste, em razao de terem as colonias anglo e franco america- 
nas, principalmente as antilhanas, inieiado a produgao aguca- 
reira. Estabelecida a concorrencia economica entre o Nordeste 
brasileiro e essas regioes colonials americanas, ambas se dedi- 
cando ao mesmo genero de produgao, houve, como e facil de se 
imaginar, uma grande diminuigao na industria-agricola aguca- 
reira, pois essas colonias americanas, situadas a distancias muito 
menores dos centres de consume ou dos centres de distribuigao 
comercial, poderiam produzir em condigoes excepcionalmente 
mais baratas, em razao de terem de arcar com um transporte 
mais curto e portanto muitissimo menos oneroso. Venceram 
elas a segunda batalha do agucar. 0 Nordeste que vencera a 
primeira, perdera a segunda. Dai, a natural diminuigao da 
procura da mao de obra indigena, com o que o Planalto ficou 
seriamente afetado. 

Ao lado desses sucessos dolorosos, para a eeonomia planal- 
tina, temos a assinalar o encarecimento do apresamento, devido 
a duas causas, que se acumularam, na mesma oeasiao. 

Foram elas: 
1.°) 0 natural esgotamento dos celeiros jesuiticos de ame- 

rindios jd domesticados, nas redugoes da Companhia. Isso 
obrigou a um alongamento grande do raio das penetragoes pla- 
naltinas, para a busca da materia prima de sua industria, que 
eonsistia na escravizagao do amerxndio das redugoes jesuxticas. 
Em 1641, os planaltinos tiveram de ir alem do territorio, hoje, 
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ocupado pelo Estado do Rio Grande do Sul, a cerca de 2.000 
quilometros do centro planaltino, para encontrar a materia 
prima da sua industria. Em 1648, a regiao do Norte do Pa- 
raguai e a do Sul Mato-grossense, foram trilhadas por expe- 
digoes apresadoras, (Taunay, "Historia Geral das Bandeiras 
Paidistas"). Foi uma espasmodica e precaria revivescencia do 
apresamento, ja golpeado rudemente. Com a extingao desse 
foco de abastecimento, que bavia sobrado das razias anteriores, 
o apresamento ficou, sem ter onde se abastecer economica e via- 
velmente de materia prima para a sua industria, que morria. 
Ainda, em 1651, Domingos Barbosa Calheiros tentou, segundo 
nos ensina o Prof. Taunay, na suas tantas vezes recorrida "Hist. 
Geral das Bandeiras Paulistas", III, alongar o raio da pene- 
tragao apresadora, indo ate Corrientes, na regiao mesapotamica 
dos rios Parana e Uruguai, a cerca de 3.000 quilometros do 
Planalto. Bsse rasgo de audacia e de inaudita intrepidez, 
ainda que, tenba lavrado profundissimo suleo para a historia 
epopeica das bandeiras, o qual embriaga de entusiasmo os que 
se deixam embalar por grandes feitos de bravura, belica, igno- 
rando lamentavelmeute a infraestrutura economica, essa parte 
magna do feito esplendoroso nao aparece, senao, ante uma 
analise mais profunda. Ele, aprofundado, com mais percueien- 
eia e meditagao, nos leva a compreender o fenomeno, em suas 
causas fatalizadoras ou determinantes. O homerico empreen- 
dimento de Barbosa Calheiros, em 1651, se internando, alou- 
cadamente, na apareneia em terras castelhanas, teria sido, 
economieamente um lancinante e agonico reeurso de que lan- 
gava mao o apresamento em declinio. So quern estuda as cau- 
sas desse declinio do apresamento, pode compreender a tirada 
magestatiea, que representa na historia dos grandes feitos do 
sertanismo, o "raid" fantastico de Domingos Barbosa Calhei- 
ros, aparentemente um desgarrado e insignificativo feito, den- 
tre os muitos realizados pela gente indomita do Planalto. 

Era o supremo reeurso, com que a gente planaltina, no 
afan de salvar o apresamento em decadencia acentuada, arros- 
tava os perigos do alongamento dos "raids" bandeirantes, 
mesmo depois da tragica amostra dos combates infelizes no rio 
Uruguai, entre os quais o desgragado e lamentavel M'Borore. 

2.°) O fim do dominio espanhol. Bsse evento, para a 
economia planaltina, foi esmagador. Lamentavelmeute, os 
nossos intelectuais, que estudam o fenomeno da Restauragao 
portuguesa, ainda, nao tiveram os olhos voltados para essa face 
do problema! A Restauragao portuguesa tern sido vistoriada, 
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sob o ponto de vista exclusivamente portugues, alem da sua 
repercugao no Nordeste. 

Ninguem, ainda, se importou com a profundissima signi- 
ficagao dessa transformagao politica, na economia planaltina. 
Eu explico esse descaso patente, tendo em vista a ignorancia 
e o desprezo pela histdria planaltina, ao lado do profundo 
abandono pela historia economica brasileira. 

A evolu§ao brasileira, so preocupou a geragao, que se finda, 
no sen aspecto de historia politica, com as suas cartas regias, 
alvaras, nomes de governadores, titulares, generais, batalhas, 
etc., ao lado de uma fastidiosissima e desinteressante cronica, 
que procura interferir, mais com a memoria do curioso, do que 
o seu raciocino. Entretanto, paralelamente com o estudo da 
cronica e da historia politica, devemos estabelecer os problemas 
da historia social e da historia economica. Ao lado do estudo 
da historia das colonias do Nordeste brasileiro, e preciso se 
analisar, tambem, o passado das colonias do Sul do Brasil, entre 
as quais a do Planalto, que em tudo, profundamente diferia 
das demais. 

Infelizmente isso nao tern sido feito, nem mesmo pelos 
intelectuais novos, ou pelos que se julgam uns "sabiehoes", 
disereteando, superficialmente, sobre tudo, bem como querendo, 
sobre todos os assuntos dar o seu " palpitezinho errado". Essa 
falsa cultura de uns, o conservatorismo ortodoxo de outros e o 
regionalismo de outros ainda, tern constituido a barreira opaca, 
para impedir que, a clara visao de um nitido panorama seja 
bem observada. 

Com essas duas eventualidades, que originaram, com uma 
clareza e uma nitidez espantosas, um encarecimento da pro- 
dugao do brago amerindiano, o Planalto teve, em concomitancia 
que, enfrentar a queda da procura. Dai, a crise aflitiva, que 
assoberbou o apresamento, o qual ante essas circunstancias, 
entrou em acentuado declinio, originando, por sua vez, uma 
serie enorme de consequencias para o Planalto, as quais tem 
sido observadas, mas muito mal compreendidas, nao se fazendo 
sentir o menor nexo de causa e efeito. Essas decorreneias da 
queda do apresamento tem sido apenas constatadas, mas nao 
diagnosticadas, no concernente as suas causas e aos efeitos, 
consequentes desses fenomeno, como se porventura, tivessem 
podido as manifestagoes se gerar por si, sem causa, como tam- 
bem nada fazer resultar! A missao do historiador e reconsti- 
tuir esses fenomenos, aplicando a logica implacavel de um ra- 
cioeinio seguro, se socorrendo de todos os recursos, que o saber 
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humano outorga, como correlaeinando o observado aqui, com 
os acontecimentos constatados albures. 

Infelizmente, isso nao tem sido feito! Outras convenien- 
cias militam, para que nao se proceda assim. Mas, alem disso 
a historia planaltina tem sido relegada ao olvido e a indife- 
renga, pelas razoes eeonomicas apontadas. 

Os acontecimentos do passado planaltino tem sido muitis- 
simo mal diagnostieados e tidos como eapitulos de aventuras e 
heroica diseiplieeneia, sem logica, sem base economica e sem, 
verosimilhanea! 

Com esse proeedimento pouco cientifico, nao tem sido pos- 
sivel se apurar a verdade! 

Mas o declinio do apresamento, na segunda metade do 
seeulo, logo comegou a apresentar as suas eonsequencias. A 
primeira delas foi a melhoria das relagoes, entre planaltinos e 
jesuitas. Isso e de facilima compreensao, pois cessado o mo- 
tive, que fazia com que, houvesse cenas de violencias, entre os 
planaltinos e jesuitas, uma vez que, a causa deixou de existir, 
nao mais houve motivos para que o antagonismo perdurasse, 
entre os dois grupos, que se haviam virulentamente degladiado, 
na primeira metade do seiscentismo. "Sithlata causa, tolitur 
efectus!" 

Isso e de tal modo diafano que me parece dificil de 
como nao tenha sido entrevisto antes! E' realmente dificil de 
se atinar, nao tenha sido o fenomeno bem diagnosticado antes, 
em suas causas e eonsequencias! 

Deante desse quadro eeonomico, isto e, de uma situagao 
de miseria em perspectiva, o Planalto, imprimindo, pelas cir- 
cunstancias exeepcionais de seu clima, um dinamismo, que tem 
sido sempre evidenciado, em sua populagao, tinha, fatalmente 
que recorrer a outra norma de atividade, que Ihe proporcionasse 
uma fonte de renda, a qual substituisse a que vinha de perder, 
com o declinio do apresamento, como ja tivemos ocasiao de ver. 
Dai essa nova forma de atividade, que teve lugar, apenas, nas 
segunda metade do seeulo! Admira que, isso nao haja chamado 
a atengao dos intelectuais, amantes de cousas do passado pla- 
naltino, em ocasiao muito anterior! 

Com o pastoreio, o resto do exercicio do apresamento, o 
qual nao teve fim, mas apenas acentuada diminuigao, o planal- 
tino poucle dedicar a sua atividade dinamica as pesquisas mi- 
neralogicas de riquezas, executando longa serie de buscas, em 
expedigoes, que tinham mais o colorido de "entradas" do que 
de "Bandeiras". Por isso e que, no decorrer da primeira me- 
tade do seiscentismo, nao eneontramos, em numero, as expe- 
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di§oes de pesquisas mineralogicas. (Taunay, "Hist. Oeral das 
Bandeiras Paulistas"; Basilio de Magalhaes, "Expanao Geo- 
graphica"; Ellis, "O Bandeirismo Paulista e o Recuo do Meri- 
diano"). Estas so se fizeram sentir, em numero, na segunda 
metade do seculo. 

De fato, nos primeiros cincoenta anos do seiscentismo, os 
planaltinos, so se preocupavam pelo apresamento, que Ihes 
proporeionava lucres imediatos e diretos, se bem que, nao muito 
grandes, mas segurissimos. Depois, uma vez que, essa seguranga 
diminuira e quase se extinguira, os planaltinos se teriam vol- 
tado para os misteres menos certos, mas mais promissores em 
maiores lucres, ainda que, mediates e demorados. 

Dai, terem os planaltinos se deixado embalar, pelos can- 
ticos promissores da lendaria Sabarabugu e obedecido aos 
acicates, que a gulosa ambigao da corte lisboeta, Ihes movia, 
prometendo titulos e merces e organizando expedigoes, que eu 
disse acima eram mais "entradas" do que "bandeiras", com 
as quais nao devem ser confundidas. 

As "entradas" seriam pequenos grupos de individuos 
armados, mais de ferramentas do que de recursos belicos. Elas 
agiam, em absoluta defensiva e procuravam as riquezas de um 
sub-solo, no qual possivelmente ou provavelmente, podiam en- 
contrar o que buscavam. Eram essas pequenas e diminutas 
expedigoes defensivas ou organizadas oficialmente, ou a man- 
dado, ou, ainda, a incentive das autoridades. Elas tiveram 
lugar, principalmente no Norte, onde a Governanca Geral se- 
diada na cidade de Salvador avida de conhecer as possiveis, 
ou provaveis riquezas do nosso sub-solo, nao descansava em 
ordenar partidas de grupos esclarecedores desse sub-solo. Se- 
riam as "entradas", oficiais e expedigoes de pesquisas minera- 
logicas, perfeitamente distintas das "bandeiras", grupos bo ju- 
dos e volumosos de homens armados em ofensiva, constituidos 
militarmente, por particulares, que exerciam uma industria 
economica de eseravizagao de amerindios. 

As bandeiras, segundo diz Paulo Prado, no seu magnifico 
"Paulistica", so tiveram lugar no Planalto paulista-vicentino. 
Foram elas os instrumentos de um eiclo .-economico, so conhe- 
cido pelos planaltinos, pois estes eram os unicos luso-amerieanos 
a nao possuirem uma fonte de rendas, que Ihes garantisse a 
subsistencia. Por isso foram obrigados a recorrer ao apresa- 
mento. Os colonos do Nordeste nao tinham precisao de recor- 
rer ao apresamento, pois que tinham uma fonte de renda, pro- 
porcionada abundantemente pela industria agricola do aguear, 
a qual Ihes empolgava os modos de vida, de tal modo que, eles 
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nao podiam se preocupar, com o que nao estivesse diretamente 
ligado a esse ramo de atividade, (1). 

Como querer que, essa parte do Brasil se fosse preocupar 
com um genero de eeonomia, que era muitos menos remune- 
rador e muito mais rude, em proporcionar desconfortos e saeri- 
fieios, para os que nesse genero eeonomico seeundario se engol- 
f assem ? 

Assim, no Nordeste agucareiro, ninguem iria abandonar 
a lucrativa industria-agrieola do a§ucar, para se entregar ao 
apresamento que exigia muito mais esforgo e produzia muito 
menos luero! Isso e logico e clarissimo, so nao cabendo em cere- 
bros apaixonados, saturados pela ma fe, em querer fazer o 
Nordeste, tomar parte em um capitulo historico, unieamente 
realizado pelo Planalto. So nao ve e nao percebe essse racio- 
cinio simples, quern nao quer! 

Entretanto, se o agucar empolgava todas as energias pro- 
dutoras do Nordeste, ao Governantes restava promover as pes- 
quisas, de lucro ineerto, possivel, provavel mesmo, mas remoto 
e indireto. Isso era feito por meio de "entradas", que visavam 
a exploragao de riquezas mineralogicas. So, mesmo, os Gover- 
nos podiam promover essas " entradas'', que riscaram as regioes 
possivelmente opulentas em jazidas preciosas. 

Os planaltinos, preoeupados, tambem pelo seu genero eeo- 
nomico, o qual Ihes proporcionava um luero pequeno, mas 
imediato, rapido e direto, nao queriam ter as suas atengoes 
desviadas do apresamento, ao qual deviam tudo da sua eivili- 
zagao e da sua eeonomia, ainda que, esse genero de vida fosse 
desconfortavel, cheio de sacrificios, exigente em virtudes va- 
ronis, etc., e pouco remunerador. Enquanto durou o ciclo do 
apresamento, o planaltino so teve as suas vistas voltadas para 
as "entradas", quando havia um Governador, como D. Fran- 
cisco de Souza, que havendo o sertao misterioso Ihe aeenado 
com as mirificas riquezas de uma Sabarabugu lendaria, pro- 

(1) A prova mais evidente e significativa de que no Nordeste, nao 
houve apresamento e, portanto, bandeirismo e que Id nao houve o anta- 
gonismo, entre moradores e jesuitas. Se esse antagonismo se fez sentir 
no Sul e no Maranhao, e que nessas regioes havia o indio a apresar. 
Este era o porno de diseordia. O morador queria realizar a escravizagao 
e o jesulta queria impedir essa agao. Dai a luta de esterminio entre o 
colono e o jesuita, luta essa que no Planalto se extremou em atos de 
violencia inauditos. 

Mas, no Nordeste nao houve esse antagonismo! 
Nao e eloquente e significativa essa inexistencia ? 
Tivesse havido apresamento, escravizagao, bandeirismo, etc., teria 

havido fatalmente antagonismos, luta, malqueren^as, etc. entre os habi- 
tantes da regiao e os padres da Companhia. 
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movia, a custa dos cofres publicos, uma serie de expedigoes de 
pesquisas, como as de Andre de Leao. Essas expedites foram 
unicamente defensivas, eram compostas de, apenas, algumas 
dezenas de expedicionarios e visavam unicamente o lucro re- 
moto, mediato e indireto. 0 exame dos documentos planaltinos, 
publicados pelo eminente historiador e estadista Washington 
Luis, nos da solidamente essa convicgao. 

S6, quando o apresamento em declinio, ja na segunda me- 
tade do seculo XVII, isto e, quando ciclo do apresamento ja 
nao remunerava, senao com parcas migalhas, os seus empre- 
zarios, e que os planaltinos, sem objetivo, para as suas dina- 
micas atividades, resolveram obedecer, acatar e acolher as 
ordens e as diretrizes governamentais metropolitanas, no sen- 
tido de ser o sub-solo centro-brasileiro pesquisado, objetivando, 
com isso um lucro remoto, que so poderia ser empreendido pelos 
Govemos e dificilmente por partieulares. 

For isso e que, nunca poderiamos confundir o movimento 
bandeirante, com o entradisrao. Eu bem sei que essa minha 
distingao ira provocar sensaQbes desagradaveis em muita gente, 
mesmo de ultra-modernas gera^oes, mas eu recorro, para reali- 
zar o racioeinio acima a logica fria de premissa indeclinavel 
e nao a paixao regional de querer estender o movimento ban- 
deirante ao Nordeste, ja aquinhoado com a vitoria na batalha 
do agucar, o que Ihe impediria de buscar em meras possibili- 
dades remotas, a custa de enorme soma de esforgos e de sacri- 
ficios, aquilo que o sedentarismo das casas grandes ja Ihes 
outorgava gordamente. 

Eu aprendi esse sabio ensinamento com o mestre, professor 
Basilio de Magalhaes, a quern me liga um sentimento de grande 
admiragao, todo ungido do mais profundo respeito e da mais 
proclamada reverencia. 

Estabelecida essa diferenga profunda e relevante, entre as 
duas formas de penetragao no sertao, temos que, uma vez 
constatado o acentuado declinio de apresamento, o planaltino 
poude distrair a sua atengao, entao em sobras, para o entra- 
dismo. 

So, entao, podemos constatar o grande acatamento e mes- 
mo a profunda ufania produzida no planaltino, pelas ordens 
dos dirigentes metropolitanos, e pelos autografos reais. 

Estes passaram a ter um prestigio imenso (2), contradi- 
zendo aparente e superficialmente, as ordens e disposigbes 

(2) A interessante eoincidencia de terem recebido autografos reaia 
os sabidamente lusitanofilos, explica admiravelmente essa superficial e 
aparente contradigao. E' que enquanto os crioulos ridicularizavam os 
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regias, as quais os planaltinos ridieularizavam, na expressao 
felieissima do egregio Prof. Taunay, quando o ilustre pesqui- 
sador diz, na sua "Hist, seiscentista da Villa de S. Paulo", 
I, 166: 

"... do alto de suas montanhas EIAM-SE OS PAULIS- 
TAS DOS UKASES DO BEAGANgAS, recemposto no throno 
e para elles lettra morta". 

B que, nessa segunda metade do seculo XVII, os planal- 
tinos podiam distrair de suas atividades diminuidas, pelo de- 
clinio do apresamento, o suficiente para se dedicar mais apro- 
fundadamente ao movimento entradista. Como vimos, o proprio 
Fernao Dias Paes, para a realizacao de seu prodigioso feito de 
entradismo, buscando a prata de Sabarabugu e as pedras verdes 
do Sumidoro, recebeu em 1663, um acicate de Afonso VI, rei 
bragantino de Portugal, segundo Pedro Taques na sua "Nobi- 
liar chia", reproduzida pelo Prof. Taunay, na sua "Grande 
Vida de Ferndo Dias Paes", 117. B preciso, porem nao se 
esquecer que, Fernao Dias era o mais rico dos paulistas, como 
dizia, em informagao o Dr. Sebastiao Cardoso de Sampaio, e 
alem disso que, Fernao era profundamente lusitanofilo e avesso, 
em absoluto ao erioulismo, que era o responsavel pelo ridiculo, 
em que os planaltinos tinham os degenerados Bragangas. Tal- 
vez, tivesse sido este o motivo de haver o insigne entradista 
recebido o real autografo (3), mesmo por que, essa marca de 
especial agrado dos monarcas lusos, parece, terem sido defe- 
ridas so aos lusitanofilos e estes, pela pena, registradora das 
tradi§oes, do autor da "Nobiliarchia", foram encarecidos como, 
tendo sido, os escolhidos pelos monarcas reinois, para receberem 
essas condecora§oes. 

So, por intermedio de Pedro Taques, na sua "Nohiliar- 
chia", (eserita no ano de 1765), esses motives de galardao, 
absolutamente idiotas e despidos de minima significagao, foram 

soberanos bragantinos, como nos ensina o prof. Taunay, na sua "Eist. 
seise, da Villa de S. Paulo", I, 166, os lusitanofilos on reinois recebiam 
autografos e outros agrados dos monarcas ridieularizados, segundo o 
mesmo Prof. Taunay, na sua "Grande Vida de Fernao Dias Paes", 117. 
O lusitanofilo, do grupo Pires, bisavo do cronista Pedro Taques, ja 
havia, diz este, recebido um autografo do Principe Eegente D. Pedro! 

(3) Pelo racioeinio expendido o empreendimento de Fernao Dias 
Paes nao foi uma bandeira e sim uma entrada. Penso assim, embora 
nao tivesse bavido uma a^ao mais destacada da governan^a em organizar 
a empresa. A expedigao deveria ter sido pouco volumosa, pois seria mais 
facil peregrinar, assim, em grupo mais minguado, por entre os obstaeulos 
naturais, demandando riquezas minerals, para eujas pesquisas nao havia 
mister de grande volume da expedi^ao. 
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encarecidos. Nao devemos perder de vista que, foi Pedro Ta- 
ques, com a sua melosa mania e genealogias, de nobrezas, de 
"puritate sanguinis", de linhagem "livres de qualquer mis- 
tura com mouros, judeus, on com outra qualquer infecta na- 
gao", etc., o inventor das aristocracias planaltinas, com os seus 
ouropeis, douraduras, brazoes, lambrequins, etc., em absoluto 
desacordo com a verdade democratiea, que teria imperado no 
Planalto. Essas aristocracias, evidentemente so sonhadas, pelo 
cerebro imaginoso do linhagista, eonstelando a nobreza mise- 
ravel, que reinava no Planalto, de nomes de antepassados do 
linhagista, positivamente nao existiram e a publicagao da ampla 
documentaQao oficial nos permite retificar todos os bordados, 
grudados pela "Nohiliarchia", na Historia do Planalto. 

Bssa cincada do linhagista, hoje felizmente retificada pela 
verdade, revelada pelos documentos de publicagao oficial, e im- 
perdoavel, pois intoxicou todos os que quizeram reconstituir 
cenarios planaltinos, sob variados pontos de vista. 

E bem certo que, o linhagista nao operou com dolo, mas 
nem por isso deixa de ser oportuno se retificar, por meio de 
analises e de pesquisas, as afirmagoes do velho e suave cronrsta 
dos setecentos! 

CAP1TULO VII 

O OURO E O FIM DO APRESAMENTO 

Ha acontecimentos na historia humana, que, pelas conse- 
quencias, que acarretam sao verdadeiros tragos separados de 
duas epocas diversas, na historia do agrupamento humano, nas 
quais eles se tenham registrado. Esses tragos separadores sao, 
as vezes, tao profundos e tao marcados que, as epocas, que eles, 
separam, se diversificam de modo completo, a proposito de 
todos os aspectos, em que elas forem encaradas. 

Bntre esses acontecimentos decisivos, na historia humana, 
podem se apontar, por exemplo, a queda do Imperio romano 
do ocidente; o fim da Idade media, marcada pela tomada de 
Constantinopla, a Renascenga, assinalada pelas grandes inven- 
goes; a revolugao industrial, no seculo XVIII; a revolugao 
francesa, evidenciando o fim do primado de uma classe social 
e o fim de uma organizagao; etc.. 

Na Historia do Brasil, tambem ha acontecimentos deci- 
sivos, pelas suas consequeneias, que se projetam, de um modo 



Amadob Bueno e seu tempo 199 

consideravelmente ampliado, no cenaria da nossa evoluQao pelos 
seculos. 

Esses aconteeimentos basicos e decisivos, por certo, nao 
tem passado incolumes aos olhos dos perscrutadores do passado 
brasileiro, mas eles, ainda nao tem sido marcados como mere- 
eem, pelo muito que deram causa. Eu os enfileiro alguns, 
apenas, de entre outros, do modo seguinte: 

1.°) Js duos bdialhas do agucar. A primeira travada entre o 
Nordeste e S. Vicente, tendo sido o Nordeste veneedor, pelo 
que desfrutou da opulencia, durante varios seculos. De fato, 
se o resultado tivesse sido, ao contrario, isto e, vitorioso para 
S. Vicente, teriamos tido os eventos historicos, completamente 
modificados. A segunda batalha do a§uear, foi a silenciosa- 
mente travada entre o Nordeste brasileiro e as colonias anglo 
e franco amerinanas, mais proximas do consumo, na segunda 
metade do seiscentismo, tendo a vitoria sorrido, desta vez, as 
colonias inglesas e franeesas, as quais veneeram o Nordeste, na 
eoneorrencia estabelecida, acarretando o declinio da nossa civi- 
lizagao do agucar. 

2.°) 0 pastorcio. O apresamento, tendo sido limitado, por causas 
varias, o planaltino, dinamico e necessitando de uma atividade 
qualquer, foi constrangido a buscar no pastoreio isso que Ihe 
era imposto pelas circunstancias e o que Ihe era necessario 
pelo imperio de suas precisoes. 

3.o) 0 apresamento. 0 Brasil, dos dois priraeiros seculos, vem 
sendo considerado iinicamente o que se limitava k zona do 
agucar, isto e, a estreita faixa litoranea do Norte! Nao se 
tem ligado importaneia ao resto! Entretanto, sem o apresa- 
mento planaltino, nao teria sido possivel a existeneia da in- 
dustria agricola agucareira, por que ela nao teria sido pos- 
sivel, sem mao de obra e era o apresamento, quern Ihe pro- 
porcionava, em parte, esse fator importantissimo, sem o qual, 
ela nao teria havido e vivido, como prosperado e implantado 
no Brasil uma importantissima eultura. 

4.°) 0 ouro. fisse capitulos, referente ao ouro foi a modificagao, 
sob os mais variados aspetos de toda a estrutura brasileira, 
fazendo transformar-se todas as colonias luso-amerieanas, sob 
todos os pontos de vista em que forem encaradas, repercutindo 
mesmo e macontecimentos historicos concereentes a outros povos. 

Desse quatro pontos capitals e decisivos na historia brasi- 
leira, dou a primazia as batalhas do agucar, pois desses impor- 
tantissimos capitulos do nosso passado, espeeialmente da pri- 
meira balha do agucar, foi que tivemos as maiores e as mais 
importantes eonsequencias, essas que, por sua vez, se proje- 
taram como causas, no cenario da nossa evolugao historica. De 
fato, se outros houvessem sido os resultados das batalhas do 
agucar, teriamos a alteragao profunda de todas as linhas basi- 
cas da evolugao brasileira. 
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Assim, por exemplo, se a capitania vicentina tivesse ven- 
cido a primeira batalha do agucar e localisado em suas praias 
a produgao agucareira e a lavoura de cana, teriamos as paginas 
do nosso passado inteiramente mudadas, com a fixagao na capi- 
tania vicentina de fortes contingentes de reinois; talvez o Pla- 
nalto nunca fosse atingido; o bandeirismo, possivelmente, nao 
teria tido lugar; as guerras holandesas teriam oeorrido, em 
S. Vicente; o ouro nao teria sido deseoberto; as suas consequen- 
cias nao teriam se projetado, as fronteiras brasileiras nao te- 
riam sido as atuais, pois nao teria bavido penetragao, possivel- 
mente, elas iriam coineidir com a linha tordesilhana; etc. 

Entre os aeonteeimentos decisivos, para a nossa historia, 
a orientando, por liuhas evolutivas constatadas, mas que teriam 
sido profundamente diferentes do que, se esses aeonteeimentos 
nao se tivessem verificado, capitulamos e destacamos o ouro, o pV 
qual teria correspondido ao efeito de uma brusea e subita gui- cc? 
nada, que teria feito alterar o curso da evolugao economica, 
social, deraografica, moral, sentimental, cultural, psicologica e ^.5- 
politiea das colonias luso-americanas. 

De fato, a descoberta das jazidas auriferas, principal- ^ 5 

mente as situadas nas Gerais, modifieou profundamente a r.7~ 
estrutura das colonias, alterando a composigao etnica de algu- f-y 
mas, desviando e dosando as massas humanas de outras, bem f p 
como, as que provinham de fora, fazendo com que se trans- 
formasse a coloragao social, mental, sentimental ou moral de ' | 
outras, concentrando, em alguraas, grandes volumes humanos, • | 
que eraradeslocados de outras, aumentando 0 nivel de vida, ou si* 
0 poder aquisitivo de uns, para diminuir os de outros, adulte- ' 
rando 0 grau de civilizagao de alguns, para cima, ou para { — 
baixo e como isso modificando 0 nivel cultural, ou as necessida- i « 
des vitais de alguns dos grupos colonials, bem como Ibes do- 
sando diferentemente 0 "quantum", de absorcao pelo am- 
biente fisico, ou pelo social erioulo, isto e, nacional, regional, 
ou 0 reinol, etc.. Naturalmente, esses sucessos varies, eonse- 
quentes do achado e da mineragao do ouro, projetados no ee- 
nario do nosso passado, proporcinaram, por sua vez, como 
eausas de importantes eventos da mais variada natureza, entre 
os quais os politicos, os quais tragaram a orientagao das linhas 
evolutivas aparentes do grupo colonial luso-americano. 

Todas as regibes, isto e, todos os grupos coloniais luso ame- 
ricanos sofreram em grau, maior ou menor, a intensidade da 
projegao neles da descoberta do ouro; mas, creio que, de todas, 
a quo mais foi alterada por esse sueesso, foi a capitania vicen- 
tina, ou antes 0 Planalto. 
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Esta regiao foi terremoticamente alterada e ela, sob todas 
as suas facetas, recebeu, com intensidade de irreprimivel fu- 
racao o bafejo da descoberta do ouro, que nela se foi projetar 
com a violeneia dos grandes sucessos. 

Modificaeoes beneficas e maleficas repercutiram sobre o 
Planalto, obrigando-o a trajetoria pelo seculo XVIII, inteira- 
mente diferente do que vinha sendo palmilhada pela gente pla- 
naltina, no deeorrer do seculo dos seiseentos. 

Penso que, do balamjo de consequencias beneficas e male- 
ficas, para o Planalto, estas sobrelevaram aquelas, sob o ponto 
de vista brasileiro, que e o que mais nos deve interessar. 
Vejamos: 

Entre as consequencias beneficas para o Planalto figuram 
duas, que, eu penso, tenham sido as mais importantes: 

1.°) 0 grande aumento do poder aquisitivo do planaltino. 
2.°) O grande aumento demografieo da populagao quan- 

titativa do Planalto, (1). 

A respeito da primeira consequencia, e precise ponderar 
que, durante o seculo XVII, a regiao planaltina vivia, econo- 
micamente, sob o imperio da unica fonte de renda, a qual se 
resumia no apresamento, que era realizado em beneficio da 
economia agucadeira. Se esta ascencionava economieamente, 
isto e, progredia, produzindo mais, vendendo mais, e realizando 
um luero maior, etc., tambem o Planalto, indiretamente se 

(1) Paulo Prado e um dos que descreve, com maior relevo a triste 
situa<jao planaltina depois do ouro. Assim, diz ele; a pag. 83 do "Pau- 
listica": 

"Era a eonfirma^ao official da deeadeneia da gloriosa 
Piratininga, que a tyrania estupida dos capitaes generaes e 
a voracidade do fiseo iriam completar de modo lastimavel". 

Esse mesmo lustoriador, no "Paulistica", manifesta, em outros pe- 
riodos, igualmente marcantes, a concep^ao que faz, com brilho invulgar, 
do panorama planaltino. 

Isso estriba, como premissas solidas, as minhas conclusdes. 
Com o ouro, o Planalto, embora tenha melhorado demograficamente, 

isto e, quantitativamente, e economieamente, alem de culturalmente, so- 
freu forte albuminuria, isto e, um acentuado empobrecimento qualitativo 
de suas popula^oes, pois os seus melhores elementos foram sorvidos pelas 
minas. Alem dessa deeadeneia e talvez motivado por ela, o Planalto 
passou, entao, ao jugo ferreo do Estado portugues, voraz e carniceiro, 
que fez reeair, sobre a regiao paulista, enfraqueeida qualitativamente, 
pela emigragao de sua melhor gente para as minas, a nuvem de gafa- 
nhotos de seus "gualeiters", satrapas famintos, que montaram as foreas 
caudinas de um reinolismo hematofago, sob aos quais passaram os pla- 
naltinos aearneirados, que tal seria o estado em que deviam ficar sempre. 
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beneficiava dessas circilnstancias beneficas e por isso melhorava 
proporcionalmente na sua situa^ao economica. Desgragada- 
inente a industria agrlcola nordestina do agucar, no decorrer 
da segunda metade do seiscentismo, sofreu a concorreneia das 
colonias europeias na America, com o que perdeu a segunda 
batalha do agucar e com esse evento, eoraegou a paulatinamente, 
declinar. Com isso, a procura da mao de obra, forneeida pelo 
Planalto, diminuiu e dai, em parte, a queda do apresamento. 
Por outro lado, isto e, concomitantemente, se davam as duas 
Eestauracoes, isto e, a de Portugal, creando as fronteiras luso- 
espanholas na America, veiu dificultar a penetragao do apresa- 
mento e a do Nordeste, com a expulsao do belga invasor. Esta 
ultima Restauragao, reintegrou a corrente importadora do afri- 
cano, com o que, o Planalto sofreu um aeentuado declinio, pois 
perdeu o monopolio do fornecimento de bragos. Com esse decli- 
nio cvidente, o Planalto passou a se desengorgitar de sua gente, 
que, no Pastoreio, realizou a expansao. 0 resto da populagao 
planaltina continuou a viver na mais absoluta autarquia, pre- 
mida pelo seu liermetieo isolamento geografico, que separava o 
Planalto do literal, por meio da rudissima e dificilima serra 
maritima e mais, ainda da Metropole, pela distancia imensa e 
pela navegagao dificilima e precarissima dessas eras longinquas. 

Com isso, o isolado Planalto viveu, durante a segunda me- 
tade do seeulo seiscentista, sem poder aquisitivo, que nao fosse 
o minguado proporcionado pelo dirainuto apresamento de indios 
bravios, os quais eram vendidos a Nordeste agucareiro, que 
tinha bem declinada a sua prosperidade agucareira, a qual, 
assim, exigia menos mao de obra. 

Como se ve, pois, era uma situagao de extremada pobreza 
a que imperava no Planalto, durante essa segunda parte do 
seculo. Nao havia entao, fonte de renda! A exportagao tinha 
diminuido, por forga das razoes que, acima, expus (2). 

(2) A proposito da miseria vigente no Planalto paulista, a qual, 
eu considero como extrema, em virtude da absoluta falta de riqueza 
economica nessa regiao, o ilustre e erudito historiador portugues Jayme 
Cortezao, insigne professor atualmente entre n6s em virtude da sua in- 
compatibilidade com o odioso e negregado facismo, desgragadamente im- 
perante em Portugal, acha que tem sido exagerada. Em torno da sua 
opiniao, o Professor Cortezao, em artigo publicado no jornal "Estado do 
S. Paulo", cita uma carta de um morador do Planalto Manoel Joao, 
dirigida em 1636 a Felipe 4.°, rei da Espanha e entao tambem rei de 
Portugal. Essa carta contem um topico precioso, para a reconstituigao 
da situagao economica do Planalto, pois ela diz que a produgao anual 
de trigo no Planalto subia ao total de 120.000 alqueires. Eesta-nos ve- 
rificar o que representava esse total. Sob o ponto de vista de valor em 
dinheiro da epoca, eu, depois de muitas pesquisas nos inventirios do 
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Nesse ambiente de pobreza, nessa situagao basiliar, foi 
edificada uma determinada estrutura social, foi eonstituida 
uma economia, foi realizada, uma demografia foi estratificada 
uma mentalidade, foi alieerceada uma sentimentalidade, foi 
acrioulada uma eonscieneia nacional, foi arcabou^ado um grupo 
bumano, que se nacionalizava progressivamente etc.. Bsse foi 
o caldo de cultura, que teria servido para alimentar um nacio- 
nalismo, que despontava, vibrante, arrogante, vigoroso, arroja- 
do, ardoroso, quixotesco, etc., como nos denuneia o indomito 
o bravio proeedimento do planaltino, em varios episodios, visto- 
riados pela pena do Professor Taunay, no seu "Historia seis- 
centista da Villa de S. Paulo", em cujo trabalho de croniea 

seculo XYII, conclui que, o trigo valia 200 reis cada alqueire. Com esses 
dados, eu estabeleei que, a safra anual de trigo no Planalto, isto e os 
120.000 alqueires valiam 24:000$000 reis, ou sejam 50.000 eruzados. 
E' muito? E' pouco? Para se fazer ideia desse total e precise reeordar 
que Fernao Cardim e Gabriel Soares nos contam que, Pernambuco de 
meio seculo antes, isto e do fim do quinhentismo, tinha fortunas indivi- 
duais, que subiam de 60 a 80 eruzados. 

Com isso, temos que Pernambuco apresentava um quadro economieo 
em que as fortunas individuais eram quase o dobro do que valiam o total 
da produgao de trigo no Planalto, durante um ano. 

Seria o mesmo que os nossos ricos tivessem o duplo da nossa pro- 
dugao anual de cafe. Pasmem pois os leitores, ante isso! Assim, pelo 
argumento apresentado pelo Prof. Cortezao, considerada a safra anual 
planaltina de trigo, a miseria planaltina era ainda maior do que eu 
pensava. Yejamos agora outra face da questao. Quantos litros seriam 
120.000 alqueires de trigo? Devemos, para isso, verificar quantos litros 
tinha um alqueire. De acordo com o que ensina Costa Lobo {"Hist, da 
Sociedade em Portugal no seculo XV", 268/269), no tempo do rei 
D. Sebastiao (1557-1578), o alqueire tinha 13.8 litros. 

Disso resulta que, a safra anual de trigo no Planalto era de 
1.656.000 litros. Como, para se fazer farinha, de ordinario temos quo 
3 medidas de trigo em grao, dao 2 de farinha, temos que o Planalto 
produzia anualmente 1.104.000 litros de farinha, que tinham de ser 
consumidos in loto, porque nao havia exportaqao. A serra do Mar, hostil 
e intrafegavel tornava impossivel a exportagao. Mas, alem disso nao 
havia mercado para ser exportado o trigo planaltino. O Kio de Janeiro 
era muito pequeno em 1636, para absorver qualquer parcela apreciavel 
do trigo planaltino. 86, com o ouro, no seculo XYIII, essa atividade 
teve vulto. Nordeste nao deveria ter eonsumido o trigo planaltino, por- 
que este chegaria em Salvador ou em Eecife por prego muito caro para 
poder suportar eoncorrencia com o trigo metropolitano que nao tinha 
que suportar o onus do transporte atraves da serra do Mar. 

Destarte, o ilustre Prof. Jayme Cortezao, querendo nos mostrar que 
a situagao economica do Planalto nao era de miseria tao grande, nos 
ofereceu um documento que demonstra justamente o eontrario, isto e 
que a miseria do Planalto era ainda muito maior do que eu pensava, 
pois a miseria planaltina nao era apenas franciscana, mas alem disso 
era vicentina. 
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documentada, e portanto segurissima, se pode buscar o raeio- 
cinio expendido, 

Assim vivia o planaltino, isto e, o peqnenissimo grupo 
humano mameluco do Planalto, o qual falava o idioma guarani 
e se acrioulava, com incrivel rapidez, pois, de todos os grupos 
colonials lusitanos, semeados na vastidao territorial do Brasil, 
o do Planalto era o que se vinha nacionalizando o mais rapi- 
damente. 

Eram cerca de 6.000 almas, nesse total, sendo computados 
os escravos indios, os componentes do grupo humano planal- 
tino, segundo se pode verificar de diversas fontes, (Ellis, tese 
de concurso, Boletim n. IX da Fae. de Filosofia, Ciencias e 
Letras), Esse pequenissimo total adquiria, com grande rapidez 
uma alma propria, com todo os sens atributos, da mesma ma- 
neira que haviam tornado uma conformagao anatomica parti- 
cular, diferente da do lusitano reinol. 

Ate o fim do seiscentismo, isto 6, durante duzentos anos, 
desde a deseoberta cabraliana, o Planalto havia conseguido uma 
coloragao crioula, que colocava os seus elementos moradores em 
flagantes antagonismo com os reinois, todas as vezes que eles 
eram obrigados a se defrontar com a gente metropolitana. 0 
future iria se incumbir de comprovar, principalmente com a 
guerra dos emboabas, o passado e virulento antagonismo inicial- 
mente verificado na conquista do Guaira, como vimos, pelo que 
nos ensina o Prof. Taunay, no 1.° volume de sua "Hist. Oeral 
das Bandeiras Paulistas", nos apresentando alguns episodios 
testemunhados pelos Reverendos da Companhia, como o que foi 
protagonista o fidalgo espanhol Dom Francisco de Quebedo, 
assistido pelo Padre Montoya, etc.. 

Quando os bandeirantes paulistas Bartholomeu Bueno de 
Siqueira, Antonio Rodrigues de Arzam e Carlos Pedroso da 
Silveira descobriram e manifestaram as suas decobertas auri- 
feras, no fim do seiscentismo, ficou assinalado, tambem o termo 
de um periodo sociologico, economico, demografico, etnico e 
por conseguinte psicologico, sentimental, cultural, moral, etc.. 

Foi, como que, se um imenso e desnivelado degrau tivesse 
sido galgado pelo grupo humano planaltino, que, entao, foi 
profunda e essencialmente transformado, A sua constituigao 
anatomica sofreu uma subita mudanga, no sentido da europei- 
zagao. Perdeu ela as caracteristicas ja adquiridas de uma 
adatagao ao ambiente fisieo. 

Foi ela deixando, ao longe, a conformagao amamelucada, 
que havia impost© a sua marca no planaltino, o fazendo "ma- 
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meluco atrevido y belicoso", como lamuriavam os cronistas 
jesuitas. 

0 isolamento geografieo, que havia gerado a autarquia, a 
policultura, a pequena propriedade e a demoeracia, foi profun- 
damente alterado, deixando, em boa parte, de produzir sens 
efeitos. A cultura lusitana, antes completamente deseonhecida 
no Planalto, comegou a se infiltrar e, afinal dominou a regiao, 
fazendo nela predominar as suas consequencias morais, psico- 
logicas, sentimentais, mentais, artistieas, literarias, etc.. 

O Planalto, economicamente, entao religado ao centre rei- 
nol, por forga de nm intereambio mmimo, so diminutamente 
realizado por meio de uma navegagao pouco aperfei^oada e 
pouco rapida, foi social, psiquica, moral, sentimental, econo- 
mica, politieamente, etc., absorvido pela voraz Metropole, que, 
so entao, se lembrou de que havia uma regiao vicentino-pla- 
naltina. 

Ate o idioma, antes o guarani, marcando um sulco profun- 
damente americano no planaltino, foi suplantado pela intro- 
du§ao do portugues, que so nos seiscentos, com a epoca do 
ouro, foi conhecido e adotado na regiao, pois antes ele era 
falado no Planalto, so como idioma ofieial. 

O Planalto durante o apresamento no s^culo XVII e durante o 

ciclo do ouro, no sAculo XVIII. 

• 
O Planalto no 
seculo XVI t 

O Planalto no seculo XVIII 

Esquematicamente podemos assinalar as seguintes conse- 
quencias do descobrimento do ouro: 

1.°) Cessagao da expansao geogrdfica. Desde que o ouro propor- 
cionou uma gorda fonte de renda ao planaltino, ele nao mais 
foi obrigado a buscar na expansao pastoril a taboa de salva- 
gao. O nomadismo pastoril cessou e com ele a busca aflita de 
local geografieo apropriado, ao longe, para o exercicio do 
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pastoreio e, com isso, cessou o exodo do planaltino, para as 
regioes diBtantes do Piaul, do Rio Grande do Norte, do vale 
do rio de S. Francisco, do Paranfi, de Sta. Catarina, etc, A 
expansao iria tomar outra forma, com as descobertas dos 
ricos mananciais auriferos de Goiaz, de Cuiabi, do Coxipd, 
on do Camapuam, etc. (V. nota 2 deste capitulo). 
Cessaqao do apresamento do gentio. Esta norma de atividade 
do planaltino, estava em acentuado declinio, como vimos. 
A partir do m£dio seiscentismo, as for^as contrdrias ao 
apresamento haviam determinado nessa atividade economica 
uma notdria decadencia. O apresamento, entretanto, ainda 
se evidenciava em exercicio em indios bravios on selvagens. 
£sse capitulo brilhante, do passado planaltino, que tanta ufa- 
nia nos acarreta, s6 se exercitava nas selvas. 

O advento do ouro, portanto de um motivo eeonomico 
mnitissimo mais lucrative foi o golpe de morte, misericordio 
samente desferido no apresamento, que agonizava. As massas 
amerindias, nao sendo mais trazidas do sertao, deixou de exis- 
tir no Planalto a for^a que americanizava as popula^oes, e 
que as coloria de uma marcada nuance acrioulada ou nacio- 
nalista, com o que o reinol, metropolitano, poude exercer mais 
influSncia, sob todos os pontos de vista. 
Afluxo imigratdrio da Europa. O ouro e os seus opulentis- 
simos mananciais nas riquissimas jazidas que se foram des- 
cobrindo nas Gerais, em Goiaz, em Cuiabd, fizeram com quo 
fosse enorme a atra§ao na popula^ao portuguesa, que se tomou 
de verdadeiro furor coletivo e em avalanche incoercivel, arras- 
tada por movimento intensissimo e por fdrga psieoldgiea em- 
polgante emigrou em massa, inundando as minas, se colma- 
tando sobre a da popula§ao preexistente uma espessissima e 
dominadora camada de reindis, que pela sua imensa superio- 
ridade numerica tudo arrazava e carregava de roldao. Natu- 
ralmente essa avalanche que se precipitou incontida sobre as 
regioes mineiras veio saturada de espirito reinol e se colocou 
em antagonismo virulento contra o espirito erioulo, represen- 
tado pelo elemento colonial, fraco em ntkmero. 

Essa avalanche consolidou o espirito portuguSs, que ma- 
tava esmagando o espirito nacional, que a fixa?ao e a per- 
petuaqao de varias geracjoes de brasileiros haviam gerado e de- 
senvolvido para a matnridade. 

£sse fenomeno fez com que abortasse o movimento na- 
cionalista-erioulo da guerra dos emboabas, o de Felipe dos 
Santos, em 1720, e determinou que, s6 no fim do sdculo, em 
1789, explodisse outro movimento naeionalista-crioulo que foi 
o de Tiradentes. Entao, as Gerais, ainda estavam tao cheias 
gente reinol que nao foi possivel a vitdria do erioulo sobre o 
reinol e tivemos que testemunhar todos os dolorosos capitulos 
que marcaram o fracasso da nossa terra, ainda nao livre de 
espirito lusitano. Sd quando este arrefeceu, em 1831, pude- 
mos ficar em ponto de realizar a nossa verdadeira inde- 
pendencia. 

ftsse afluxo de reindis, nao sd, inundou as minas das 
Gerais, em aldm Mantiqueira, como ainda teve imensa in- 
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fluencia no Planalto, pois esta regiao era capital-entreposto 
mereantil das minas situadas em Goiaz, em Cuiaba, em Cama- 
puam, no Coxip6, etc., alem de receber o bafejo eandente das 
Gerais, pelas proximidades de sua loealiza^ao e por ser pas- 
sagem para muitos lugares semeados de catas auriferas. 

A tal ponto foi a reinoliza§ao do Planalto, causada por 
esse afluxo luso que, a popula^ao paulista subiu de cerca de 
6.000 almas que era com escravos indios, no seiscentismo 
(Ellis, Boletim n. 9 da Fac. de Filosofia, Cieneias e Letras) 
para cerca de 116.000 individuos no secentismo, segundo Ma- 
chado de Oliveira (Kev. Inst. Hist, de S. Paulo). Com esse 
aumento, que em um seeulo, multiplicou de tal modo o total 
planaltino, tambem se processou, com igual intensidade o 
imenso aumento do espirito reinol ou metropolitano no planal- 
tino, cuja acriouliza§ao nao foi apenas paralizada, mas ainda 
sufocada e a reinolizagao foi feita impiedosamente, como ve- 
remos mais adiante. 

A velba populagao planaltina, antes tao inddmita e arro- 
gante, irrequieta e bravia foi transformada em submissa, 
timida, apaziguante, covarde, rasteira, etc. 
A causa foi esse ouro, que nem ao menos ficou retido aqui. 
A nossa capitania, desmembrada, nao poude nem mesmo re- 
ceber a paga, pela qual havia vencido a sua maseulinidade I 

Eu, caleulo a avalanche reinol, entao precipitada, nas pri- 
meiras decadas, unicamente nas Gerais. em cerca de 80.000 
almas, total esse que mais se avulta se o formos tomar em 
relagao aos 800 ou mil paulistas atraidos pelo fulgor aurifero 
das Gerais. 

4.o) Decadencia qualiiativa das populagoes planaltinas. Ja em 
periodos acima tocamos vagamente nessa consequencia facil 
de se imaginar. Descoberto o ouro, naturalmente os melhores 
elementos do Planalto, os mais ambiciosos, os aventurosos, os 
mais arrojados, os mais dinamicos, os mais audaciosos, os 
mais empreendedores, etc., foram atraidos para as regioes das 
lavras auriferas nao so das Gerais, mas tambem de Goiaz, etc., 
ai se fixando, como sabemos. Ficaram no Planalto, a vegetar 
na pobreza, os menos providos daquelas qualidades! Foi uma 
verdadeira selegao regressiva a proporeionada ao Planalto pelo 
infausto advento do ouro! Sim, infausto, porque so se per- 
petuaram, da velha estirpe planaltina, no Planalto, os ele- 
mentos fracos e desprovidos de Eugenia e de eficieneia, uma 
vez que os outros haviam abandonado o Planalto. Esta regiao, 
sem os seus elementos mais varonis, foi facil preza dos sa- 
trapas reinois que a luzitanizaram com viruleneia e sobretudo 
com injusti§a. Foi a tal ponto, o modo cruel e mavortico, 
pelo qual a Governan§a portuguesa tratou o Planalto que, 
de 1750 a 1'765, em "eurto periodo" de 15 anos, a capitania 
vieentiua foi suprimida, depois de haver sido dolorosa e im- 
perdoavelmente desmembrada. Isso so poderia ser conseguido 
por uma metr6pole carnieeira, gra§as a uma decadencia qua- 
litativa, acima apontada. 

Foi nesse tempo desfibrado e profundamente descriouli- 
lizado que esereveram os seus relates os eronistas Pedro 
Taques e Frei Gaspar. 
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5.°) Afluxo imigratdrio para as minas das demais capitanias. 
Desde que, o ouro se constitulu em ineoercivel chamariz 

economico a brilhar, como um irreaistivel fanal atraidor, do 
alto do Itacolomi, a materializar o mistfirio, enfim deafeito da 
lendaria Sabarabuqu, da Lagoa Doirada de Vapabu<jfl, etc., 
todas as populaqoes das demais capitanias, alucinadas pela 
cobiga, mordidas pela gula irreprimivel, abandonaram toda 
a sorte de atividades a que se entregavam e Hvidamente bus- 
caram nas minas os velocinos de seus sonhos e os Pactolos do 
suas escaldadas imaginaqoes. O rio de S. Francisco ,teria 
sido o caminho comodo aproveitado pelos que preferiram ao 
labutar nas lavouras canavieras da Bahia e de Pemambuco, 
o trabalho mais remunerado nas catas da Mantiqueira. Calculo 
os elcmcntos de outras regides brasileiras, emigrados para as 
Gerais, computando a escravaria, em cerea de 8 a 10.000 
pessoas sd nas primeiras decadas, 

Essa gente ficilmente se misturou com os reindis, pois 
trazia o espirito reinolizado, pois era composta de filhos e 
netos de reindis, com quem estavam, por via do comdrcio a§u- 
careiro, sempre em intimo contato, mas em relagao aos crioulos 
planaltinos, cla se colocou em antagonismo, como eonsequencia 
de heterogeneidade das mentalidades. Eis a guerras dos cm- 
boabas, em cujo capitulo significativo, os eoloniais de outras 
capitanias extranhamente se ligaram aos reindis, contra os 
planaltinos, que, como eles eram eoloniais. Entretanto, tao 
diferentes eram os atributos sociais, morals, psicoldgicos, sen- 
timentais, etc. dos nordestinos, que eles encontraram mais 
afinidades com os seus parentes reindis do que, com os pla- 
naltinos! A prova disso e a guerra dos emboabas! 

So quando, esses nordestinos emigrados para as minas, 
tiveram filhos e netos enraizados nas Gerais, houve uma 

marcha anti-reinol, entre dies. Mas isso, sd ocorreu no fim 
do seculo XYIII. Eis, o caso da conjura?ao mineira! 

Mas, entao, o elemento luso, ainda era numerosos e o 
ambiente, ainda respirava a mentalidade reinol, em suas iddias 
contra os eoloniais. Yejam-se os termos eonstantes do pro- 
cesso contra os eonjurados. Por dies, vd-se bem o grau em 
que dorainava o espirito reinol. 

Foi nessa dpoca, a refletir essa mentalidade exdtica que 
escreveram as suas crdnicas Pedro Taques e Frei Gaspar! 
Fa^a-se iddia como estavam emperdenidos de reinolismo! 

6.°) Decadencia definitiva da lavoura agucareira do Nordeste. 
A lavoura agucareira nordestina j4 estava fortemente 

abalada e em acentuado declinio, causado pelo resultado, des- 
favordvel para essa regiao brasileira, da segunda batalha do 
acjucar, veneida pelas coldnias anglo e franco americanas, muito 
melhor situadas, nas proximidades dos mercados consumidores 
da Amdrica espanhola e da Amdriea ingldsa, na concorrdncia 
estabelecida no decorrer da segunda metade do seiscentismo. 
JA abalada, pois, com o advento do ouro, a indfistria-agricola 
do agucar recebeu o seu golpe de misericdrdia, entrando, entao, 
em mais vertiginoso declinio. Para se conceber bem essa si- 
tuagao em que ficou a lavoura canaviera e a industria agu- 
careira, veja-se o quadro da produgao agucareira constante 
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do trabalho de Eoberto Simonsen, "Historia Economica do 
Brasil" I. 

For ai verifica-se que a industria-agricola da cana-a§ucar, 
so teve uma revivescencia no seculo XIX, nas suas primeiras 
decadas. 

O broeardo popular de que "cessa tudo quanto a antiga 
musa canta, desde que um valor mais alto se alevanta" da 
lira eamomeana encerra um conceito muito aplicavel ao caso 
ouro-aquoar. For isso, o cielo do a§ucar foi interrompido 
pelo ciclo do ouro, que teve vigencia quando aquele ja vinba 
em linha descencional. 
Fim do abandono politico no Plan alto. Como se sabe, o Pla- 
nalto vinha sendo, no decorrer dos dois primeiros seculos, 
completaraente abandonado pela Metropole, pois nao havia 
intercambio eeonomieo entre a Metropole e o Planalto, que 
isolado geografieamente, com um rebaixado poder aquisitivo, 
e com infimo complexo de neeessidades vitais, pouco produzia 
e pouco consumia, pois vivia em regime autarquico. Com isso, 
o Planalto nada rendia a gananciosa Metropole, que, alem do 
mais nao auferia grandes rendimentos fiscais dessa insignifi- 
cante e deficitaria colonia, perdida como sentinela avan^ada 
e engolfada em uma arestosissima regiao. O Planalto nao 
dispunha de fonte de riqueza economica, que interessasse ao 
reino. Dai, o abandono, em que viveu, nos dois primeiros 
seculos! Descoberto o ouro, em regiao tao aproximada desse 
esquecido Planalto, passou a gulosa Metropole a dedicar aten- 
qiio a regiao, antes tao insignifieante mas repentinamente 
tornada importante. Continuasse o abandono do Planalto, 
por parte de Portugal, muitos perigos seriam de afligir essa 
Metropole. (Y. nota 2, deste capitulo). 

Assim, os planaltinos arrogantes, altivos, audaeiosos, be- 
licosos e atrevidos poderiam se insurgir e formar novo pais, 
como ja baviam tentado com a sabida aelamacjao de Amador 
Bueno, a qual, em parte, nao vingou, por acaso estar a vila 
dcspejada da sua populagao maseulina, afastada no longinquo 
sul nas reduqoes jesuitieas. Alem disso, que representava um 
serio perigo, para essa egoistica Metropole poderia algum pais 
estrangeiro, a exemplo da Holanda no Nordeste, no s^eulo 
seiscentista, se deixar tentar pelo ouro das minas e imaginar 
uma eonquista, com a cumplicidade dos planaltinos que sem- 
pre se haviam mostrado pouco amigos dos reinois bem como 
pouco fieis a Portugal. 

Comprova isso, a carta que em 1700, dirigiu ao rei de 
Portugal, D. Joao de Lencastro, a qual se acha reproduzida 
pelo egregio historiador Basilio de Magalliaes, no seu livro 
"Expansdo Geographica'169; 

"... Tambem me parece muito conveniente que se 
levante outro terco de infantaria e um esquadrdo de dra- 
goes, para se metier na villa de S. Paulo com o pretexto 
de que e para assegurar a mesma villa e delta se poder 
soccorrer faeilmente a de Santos; sendo o fim particular 
deste negocio segural-a de sens mesmos moradores, pois 
estes tern deixado, em varias occasioes, suspeitosa a sua 
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ftdelidade, na pouca ohediencia com que observam da leis 
de V. Mgde e ser gente por sua natureza absoluta e varia 
e a motor parie della criminosa; e sobretudo amantissima 
da liberdade, em que se conservem ha tantos annos quan- 
tos tern de creagdo a mesma villd; e vendo-se hoje com 
opulencia e riqueza que a for tuna Ihes ofereceu no des- 
cobrimento das ditas minas, me quero persuadir sem o 
menor escrupulo, ado capazes de apetecer aujeitar-ae a 
qualquer naqdo extrangeira, que ndo ad oa conserve na 
liberdade e insolencia com que vivem, mas de que suppo- 
nham mas de que podem ter aquellas conveniencias que 
a ambigdo costuma facilitar a semelhantes pessoas, sendo 
a principal e a que elles maia suspiram a escraviddo dos 
indios' 

Como se vS, com clareza, os Portugueses temiam os pla- 
naltinos. Descoberto o ouro, passaram files, os reinois, a cui- 
dar da sua antes abandonada colonia. Mandaram para aqui 
os "gauleiter", que tao tiranicamente agiram em nome dfisse 
jugo rcinol, que tao pesado passou a ser. D. Eodrigo Cesar 
de Monezes foi o primeiro eao de fila, que Portugal mandou 
para oprimir o generoso Planaltino! Os principals vultos 
planaltinos, foram aos poucos exterminados como, os irmaos 
Leme e depois os outros que haviam sobrado da selegao re- 
grcssiva que o ouro determinou k regiao. 

Por isso o que Washington Luis, na sua "Capitania de 
S. Paulo", diz que, s6 entao S. Paulo reconhecera a soberania 
portuguesa. 

Pensamento lapidar! file tudo resume, mostrando com 
nitidez o quao pesado era o jugo dos reinfiis sobre uma regiao 
que files antes desprezavam e que ,entao violentamente im- 
punham o seu pesadissimo dominio. 

8.0) 0 advento do ouro aumentou, sem duvida, o poder aquisitwo, 
do brasileiro em gerdl e em particular do minerador! 

Os documentos planaltinos, concementes ao sfieulo XVIII, 
nos atestam isso no que diz respeito h nossa regiao, mas 6 
curial que, o mesmo fenfimeno haja ocorrido em rela^ao fi,s 
demais regioes do pais. 

Percorrendo-se, em an&lises fisses documentos, verifiea-se 
que a riqueza aumentou muito, como tambem pode se ter a 
sonsagao de que houve um acrfiscimo imenso de poder aquisi- 
tivo, surgindo em inventdrios ou arrolamentos muitos objetos, 
antes inexistentes no Planalto. 

9.°) Substituiqdo, no Planato, do idioma guarani, falado pelo povo, 
como prova a toponimia regional, pelo portugues. 

10.°) Identificagdo do trdfico africano. 
Jd, com a Eestauragao do Nordeste e expulsao dos fla- 

mengos, com a reconquista de Angola e com a perda pelos 
batavos da hegemonia no Atlantieo, em meiados do sfieulo 
XVII, o trdfico africano (importagao de eseravos pretos), 
foi reinieiado; com 0 ouro file teve renovadas ffirgas. 

Com a descoberta do ouro, como seria natural, da queda 
da industria agricola do a§ucar resultou um exddo de eseravos 
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do Nordeste a^ucareiro para os centres mineradores de Goiaz, 
das Gerais, etc. 

Houve, com o advento da mineragao, um sfibito aumento 
do poder aquisitivo com o que a capacidade de compra do 
minerador cntrou em ascengao e com isso, foi possivel a 
compra de grandes massas de escravos, antes servindo na la- 
voura de eana e no fabrico do agucar. Com a decadencia 
desta, os sens proprietarios, emigrando para as minas, loeo- 
moveram igualmente as suas massas de escravos, qne, on 
foram vendidos on acompanharam essas migragoes. 

Mas, alem dessa massa humana de escravos trazidos do 
Nordeste agueareiro, por via rio de Sao Francisco, houve 
necessidade da importagao direta da Africa, pois o apresa- 
monto de escravos indios havia cessado. Com isso, ficon, 
fatalmente muito aumentado o teor afrieano na constitnigao 
das populagoes mineiras, havendo diminuido proporeional- 
mente o "quantum" de sangue amerindio, nas mesmas. Os 
novos escravos africanos foram importados para as Gerais, 
por intermedio do porto, entreposto mereantil das Gerais, do 
Bio de Janeiro, que se ligava hs minas pela estrada de Garcia 
Eodrigues Paes. 

Nao se pode calcular quantos africanos entraram nas 
Gerais, nessa ocasiao, mas o seu total nao deveria ter sido 
pequeno e, em razao da grande quantidade de ibericos entra- 
dos nas Gerais, eomo vimos acima, formou-se, na regiao, uma 
gigantesca condensagao de mestigamento euro-afrieano, do 
qual, ate hoje, restam vestigios nas estatisticas dermoeromi- 
cas regionais. 

11.°) Aumento do pastoreio. Com a localizagao de grandes massas 
humanas nas regioes das Gerais, houve, como seria natural, 
uma necessidade de aprovisionamento dessa gente, que pre 
cisava ser alimentada. A came, por forga foi um genero, 
que mais se fazia preciso, para servir o exeelente mercado 
consumidor, dotado de alto poder aquisitivo, que eram as lavras 
auriferas. 

Contando, pois, com um grande mercado de consumo, nas 
proximidades, a criagao de gado teve uma epoca de maximo 
desenvolvimento. Dai o povoamento do vale do rio de Sao 
Francisco, que entao, reuniu a grande quantidade dos currais 
de gado da epoca, fazendo disso resultar o povoamento da 
regiao. Foi um ralo povoamento no sentido euro americano, 
atendendo que, o pastoreio nao proporcina grandes densidades 
e atr4i o euro-americano, repelindo o euro-afrieano, que mostra 
tendencias preferenciais para o sedentarismo agricola. 

12.°) Aumento do poder aquisitivo e do nivel de vida do brasileiro 
em geral. O ouro determinava maiores aquisigoes e os que 
se favoreeiam com o magnifieo mercado de consumo existente 
nas minas, naturalmente viam-se bafejados por bons negocios 
que se foram sucedendo ao longo de todo o seeulo XYIII e 
foram extensivos a todos os brasileiros. 

Todos os habitantes da America lusa se beneficiaram 
direta ou indiretamente do ouro. 
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13.o) Aparecimento de uma cultura Upica setecentista. 
Toda prosperidade material, fruto de uma favor&vel si- 

tuagao economiea, tende a gerar uma cultura, que 6 propor- 
cional a economia causadora de sua origem. Assim, o cklo 
do agucar gerou no Nordeste uma magnifica cultura, aprimora- 
da pelo lusitanismo, em razao, da proximidade com Portugal e 
das ligaqoes economicas que a opulenta regiao era obrigada 
a manter, porfor(ja de seu interc4mbio economico, entre a pro- 
dugao e o consumo, etc. Eis que, o ciclo do ouro, tambem, 
deveria fatalmente originar fenomeno semelhante! Foi o que 
se deu, aendo as Gerais a regiao na qual esse fen&meno foi 
mais notdrio, com a evidencia, nessa regiao de poetas, lite- 
ratos, artistas, arquitetos, escultores, etc. Eis os poetas da 
Arcadia mineira, o Aleijadinho, etc.! 

Outras regioes, as beneficiadas indiretamente, com o ciclo 
do ouro tambom, apresentam melhorias eulturais. Eis, o Rio 
de Janeiro, com o Mestre Valentim e o Planalto com Pedro 
Taqucs e Frei Gaspar, etc. 

14.°) Agugamento 'da cuhiga das nagoes estrangeiras. E' regra da 
sociologia-politica internacional, observada sempre na vida 
historica das naqoes, que, as regioes ricas exercem sobre as 
nagoes poderosas, uma atragao proporeional ao seu grdu de 
riqueza. Eis, que, no seiscentismo, pode-se observar que, foi 
a riqueza do Nordeste agucareiro, o iman atraidor do Holandes! 

A prosperidade, causada pelo ouro, deveria fatalmente 
produzir fenomeno semelhante. Com a guerra da sucessao 
da Espanha, a Franga sofreu a tentagao de se apoderar da 
regiao aurifera das Gerais, exatamente em similitude k Ho- 
landa, que, no seculo anterior, quisera se apoderar da regiao 
do agucar. 

Eis, em 1710. Duelerc e, em 1711, Duguay-Trouin! Essas 
tentativas, entretanto, nao foram sucedidas por outras, por- 
que houve a paz de Utrecht, em 1713 e a resistencia colonial, 
experimentada pelos franceses nao os convidou k outras em- 
prezas. A Inglaterra era, no seculo XVIII, a unica nagao 
que estava cm estado militar, economico ou politico de poder 
organizar expedigoes poderosas que eonquistassem a regiao das 
minas, suficientemente povoadas para oferecer sdria resis- 
tencia. A Inglaterra, porem, era a amiga, aliada e protetora 
de Portugal. Por esse motivo, alem de ser facil a resistencia 
colonial-mineira, em regiao muito montanhosa, deveu Portu- 
gal, o fato das tentativas fracassadas de Duclerc e de Duguay- 
Trouin nao se reproduziram. 

15.°) Deslocagao do eixo poUtico-administrativo colonial para o Sul. 
O ouro nao teve o seu efeito circunserito, apenas ao 

campo economico e demografico, mas, tambem, o administra- 
tivo, pois em 1763, houve mudanga da sede do Governo Geral, 
para o Rio de Janeiro que era a porta de saida e de entrada, 
o respiradouro, enfim das Gerais. 

16.°) Formagdo de uma mentalidade livre e homogenea, distinta 
da lusitana, o que determinou, para a regiao e suas limitrofes, 
grande incremento na marcha para a emaneipagao. 
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A prosperidade deu aos seus agentes, interlsses economi- 
eos semelhantes, os quais isolados e profundamente diferen- 
?ados da metrdpole cada dia se tornavam mais separados. 
O mesmo fenomeno evolutivo era de se constatar na menta- 
lidade, a qual progressivamente ia se tornando diferente da 
reinol. 

Eis que, no inieio, os imigrantes reinois se defrontaram, 
no comedo do seculo com a mentalidade crioula. Dal a guerra 
dos Emboabas, em 1708-1709 e a rebeliao de Felipe dos 
Santos. Depois, esses imigrantes do inicio do seteeentismo, 
foram envelhecendo e morrendo, nao sendo refeitos por ondas 
migratorias reinois proporcionais ao nlimero deles. Seus fi- 
Ihos e netos ja tinham sido assimilados pelo espirito da terra, 
pois eles eram erioulos, sob todos os pontos de vista. Foram 
com o seu nlimero engrossar as hostes veneidas dos nacionais- 
crioulos dos planaltinos de 1708-1709, ou de Felipe dos Santos. 
Dai a conjuragao mineira de 1789! Ela, lamentavelmente, 
fracassou porque o elemento reinol, estava em numoro, mas 
com o correr do tempo o desequilibrio numerieo se fez, a favor 
dos nacionais-crioulos e dai a independencia, que se processou 
naturalmente nas regioes das Gerais, do Planalto e do entre- 
posto carioea. O resto vein depois! 

17.°) Aumenio polimorfo da metrdpole portuguesa. 
Nao obstante o famoso tratado de Methuen de 1703, ter 

canalizado para a Inglaterra, grande parte do ouro arreeadado 
pelo fisco portugues, ou pelo intercambio reinol, ainda assim, 
Portugal se enriqueceu enormemente, com os periodos dos 
monareas D. Joao V e D. Jose I, que realizaram, desperdicios 
notaveis no Eeino, a custa dos gordos proventos sugados nas 
minas. 

Muito dSsse ouro brasileiro fieou em Portugal. 
18.o) Desenvolvimento do Bio de Janeiro. 

Com a desloeagao do eixo economico, demografico e poli- 
tico para o Sul, o Eio de Janeiro, entao entreposto, porto do 
riquissimo Hinterland das Gerais, teve um crescimento verti- 
ginoso, passando pelas seguintes etapas: 

1711   12.000 habitantes 
1745   24.397 " 
1808   47.000 " 
1820   80.000 " 

19.°) Influencia na evolugdo do mundo. 
O ouro enviado para a Metrdpole era, pelo tratado de 

Methuen, desviado, em grande parte, para a Inglaterra, que, 
com isso, teve enorme surto de desenvolvimento, justamente 
na epoca da revolu^ao industrial. A Inglaterra, gramas a esse 
ouro, poude mecanizar a sua industria e com ela nesse estado 
e portanto muito mais eficiente, poude fazer concorreneia 
csma,gadora a industria francesa, que foi vencida e relegada 
h miseria, levando consigo grande parte da populaqao fran- 
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cesa, que assim, foi aervir de excelente caldo de cultura para 
nele ser inoculado o virus dos escritos dos filosofoa, dai sobre- 
vindo a Bevolugao Francesa. 

20.°) Centralizaqao politico-administrativo das colonias luso-ameri- 
canas em torno do Bio de Janeiro. 

Tendo o centre das colonias, sob o ponto de vista politico 
administrativo, se fixado no Bio de Janeiro ,tambeni essa 
regiao se fez o eixo economico demogr&fico, cultural, etc., de 
modo que, a fragmenta^ao se fez impossivel dada a influ£ncia 
que Ssse centro carioca eierceu sobre os extremes pobres. 

O centro, tendo ao seu redor um bloeo denso, rico e culto, 
irradiando cultura e influgncia, tomou tal solidez, que se fez 
indivisivel. 

Desde que, em 1693, Antonio Rodrigues de Arzao, saindo 
de Taubate, descobriu o ouro, no rio da Casca, manifestando no 
Espirito Santo a sua descoberta e transmitindo o roteiro da 
mesma a sens concunhados Bartholomeu Bueno de Siqueira e 
Carlos Pedroso da Silveira, que oficializou a descoberta, em 
1695 (Basilio de Magalhaes, "Expansao Geographica", 158 e 
159), perante Sebastiao de Castro Caldas, que se eneerrou, para 
o Planalto uma epoca historica, dando causa ao inicio de outra. 

Ha acontecimentos na evolu§ao historica dos grupos huma- 
nos, que os modificam de tal maneira, alterando de tal modo 
a sua consisteneia, a sua coloragao, a sua dubilidade, a veloci- 
dade e a orientagao de sua marcha pelos seculos, a sua morfo- 
logia, a sua projeQao no cenario da vida, etc., que devem ser 
considerados como marcos assinaladores de epocas, que se suce- 
dem, com modifieagoes completas da vida humana, nos locais, 
onde tern lugar esses acontecimentos. Assim, por exemplo, a 
Revolugao Francesa, as descobertas da polvora, da imprensa, 
do papel, da caravela, da bussola, etc., a epoca industrial com 
o coke metalurgico, o vapor, a mecanizagao da atividade huma- 
na, etc., estao assinalando marcas tao profundas na vida do 
homem, que pela importancia das suas consequencias, merecem 
ser tidos como sinais, que encerram uma epoca e iniciam outra. 

Assim foi o ouro, na historia do Planalto! 
Ele teve o eefito da descoberta do fogo, da roda, da canoa, 

da mineragao de metais, ou da domesticagao de animais, no 
inicio da civilizagao humana, do arco, de cimento ou de uso 
do ferro, na civilizagao classica, etc. 

0 planaltino, com o advento do ouro, sofreu similar trans- 
formagao! 

Era uma populagao, que tinha uma determinada feitura 
racial; havia, vivido em secular e eompleto isolamento, durante 
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o qiie tinha adquirido certo perfil sociologico e economico, que 
tin ham servido de base para ser realizada certa evolu^ao, por 
linhas absolutamente inconfundiveis. 0 seu estado intelectual, 
moral, ou sentimental, bem como o idioma usado pelos compo- 
nentes de seu grupo, o seu adensamento demografico, a nuance 
da coloragao da dermoeromia de seus membros, estado de maior 
ou menor, radieaQao a terra de sua gente, o seu maior ou menor 
apego as instituigoes metropolitanas, a gente reinol, ou as fa- 
milias da velba aristocracia europeia, etc., tudo isso foi alte- 
rado pela epoca do ouro, que teve lugar precisamente a coinei- 
dir com o seculo XVIII. 

A historia colonial do Planalto pode ser dividida em duas 
partes nitidas: 

1.°) Uma, que vai ate o fim do seculo XYII, desde o intcio do 
XYI, isto 6, que que teve uma duragao de duzentos anos. 

2.°) Outra, que vai desde o fim do seculo XYII, ate o fim do 
seculo XVIII, quando o ouro teve o seu declinio. 

Essas duas epocas coloniais se assinalam, pelas caracteris- 
ticas, que perfilam o mesmo grupo planaltino. Assim, as ea- 
racteristicas podem ser assinaladas da seguinte maneira, resu- 
mida e esquematicamente: 

As da primcira epoca: 
Pequena propriedade, policultura, autarquia, democracia, po- 
breza, tudo em alta dose, modestia, incultura, arrogancia, 
audaeia, belicosidade, mistura aceutuada euro-americana, as- 
simila^ao perfeita ja realizada, espirito proprio, particula- 
rismo, idioma guarani, feigao profundamente americana, indice 
de independeneia muito elevado, isolamento geografico, quasi 
que absolute ,isolamento economico, isolamento cultural, aban- 
dono politico da Metropole, etc. 

As da segunda epoca: 
Democracia pouco acentuada, espirito de submissao, psicologia 
apasiguadora, maior'indice cultural, maior adensamento demo- 
grafico, crescimento enorme do teor europeu na constituiqao 
do grupo, infiltragao do africano, perda da assimila^ao 
realizada, aumento imenso do espirito europeu-reinol-portugues, 
perda do indice de independeneia, grande apego As institui- 
gdes, as familias aristocraticas reinois, diminuicao do isolamento 
geografico, com o aumento das comunicaqdes com o litoral 
(caminho de Garcia Eodrigues) e com o Reino (progress© 
na navega<jao transoceanica), cessa§ao do isolamento cultural 
(aperfeiQoamento mental do planaltino), atenuagao do isola- 

mento economico planaltino (aumento do poder aquisitivo do 
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CONSEQUfeNCIAS DO ISOLAM ENTO 

PLANALT I NO 

Autarquia 
economica 

Pequena 
propriedade Policultura 

Espfrito 
prdprio 

Democracia 

grande dose de autonomia 
politico-ad m i n istrat i va 

morador, com o que houve um aumento do intercambio mer- 
cantil com o Beino), fim do abandono politico da Metrdpole, 
que para a rcgiao enviou rdgulos de incrivel ferocidade e de 
cupidez desconhecida. 

Todas essas alteragoes tiveram como determinante o ouro. 
Foi esse ouro, que reboando, como um imenso e terremotico 
tufao, pelo Reino, atraiu para as regioes das Gerais, de Goiaz, 
de Cuiaba, do Planalto ou do Bio de Janeiro, que eram as que 
recebiam, mais ou menos diretamente, das catas auriferas a 
influencia mareante, das grandes massas migratorias de reinois, 
que como um gigantesco rolo compressor, ou uma avalanche in- 
contida, precipitaram-se de Portugal, tudo avassalando e sub- 
vertendo, esmagando e deglutindo, em sua carreira incoercivel 
e fatal, causando um sequito mavortico de consequencias dolo- 
rosas, que se estereotipam na modificagao assinalada acima. 

0 Planalto, passagem foreada, e capital economica das 
zonas goianas e matogrossenses, recebeu, no decorrer do seculo 
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XVIII, imensa quantidade de reinois, que fizeram a sua di- 
minuta populagao seiseentista de 10.000 almas, subir para 
116.000. Isso aconteceu, sem que o influxo de amerindianos 
concorresse, pois o apresamento havia cessado. Foi um aumento 
devido exclusivamente ao elemento euro-africano. 

A velha estirpe do paulista seiseentista fieou esmagada e, 
mais ou menos, anulada, com o seu delineado espirito, suplan- 
tado pela avalanche desencadeada, que, eomo uma tromba 
imensa, tudo esmagava, na sua invasao incoercivel. 

Os elementos mais efieientes, mais eugenicos, mais arrogan- 
tes, etc., da velha estirpe planaltina, os seus expoentes mais 
marcados e perfilados em seus sulcos mais profundos, estavam 
ausentes, nas minas, quando se deu a invasao reinol, de modo 

HIST6RIA planaltina 

S&ulo XVIII S6culo XVII 

primeira metade segunda metade 

Apresamento ExpansSo Oescobertas aunferas e 
mineragSo 

que esta nao encontrou grande resistencia dos elementos da 
terra e talvez, por isso, nao teve grande eco, nao causou grande 
estrondo a sua invasao, etc. Esta foi mais uma infiltragao 
subreticia, anonima, surda, sem causar rumor, mas teve o 
efeito de um abrir de comportas de uma repreza. A sua inun- 
dagao rapida e esmagadora arrastou os apoucados ramos da 
velha estirpe, que haviam ficado no Planalto, nao se deixando 
morder pela ambicao, masearando com facilidade o seu espi- 
rito proprio e diluindo o seu particularismo, bem como o seu 
acentuado crioulismo. O que restava do individualismo planal- 
tino, da sua altivez, do seu amor a independencia, da sua beli- 
cosidade, do seu espirito atrevido e arrogante, da sua tendencia 
indisfareavel para a separacao, do seu eolorido amerieano, etc., 
foi esmagado impiedosamente pelos satrapas reinois, que D. 
Joao V, o tarado monarca luso, enviava para nos oprimir. En- 
fim o ouro foi o doloroso calvario da velha estirpe planaltina, 
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crucificada nos altos da Mantiqueira, que se rendilhava de 
picos eorcoveantes pelas serranias, erigada de abismos, a formar 
a moldura, em que se enquadrava o fim tragico da via sacra 
da velha estirpe, inciada com Joao Ramalho e com a longinqua 
expedigao martimafosina, saerificada no altar da gula reinol. 

A linha de conduta dos Rodrigo Cesar, dos Caldeira Pi- 
mentel, se retrata com tragos nitidos, no modo como foram 
exterminados os heroicos irmaos Leme, ou humilhado Bartho- 
lomeu Paes de Abreu; ou ainda no carniceiro Assumar a es- 
quartejar o aureolado vulto de Felipe dos Santos, o verdadeiro 
precursor do proto-martir. 

Ate o velho isolamento geografico seiscentista tinha sido 
rompido pelo caminho que Garcia Rodrigues Paes, inconciente- 
mente, rasgava como um suicida da sua gente. 

Por esse caminho o nativismo nas minas, iria ser sufocado! 
So, dai a mais algumas decadas se desfez por fim, o equili- 

brio, entre reinois e crioulos e se procedeu a verdadeira inde- 
pendencia naeional. 
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CAP1TUL0 I 

A DESCENDfiNCIA DE AMADOR BUENO W 

Amador Bueno, patriarcal, paeifico, sedentario, bem en- 
raizado a terra planaltina, como yerificamos, nunea mostrou 
pendores as oeupagoes aventurosas e belicosas, em que se en- 
golfavam os seus coevos. Nunca se poude assinalar o nome 
de Amador Bueno, em empreitada de apresamento. Isso re- 
queria um temperamento todo forrado de tragos psicologicos 
espeeiais, os quais o aelamado, jamais deixara evideneiado, em 
qualquer doeumento. 

Nao so o bandeirismo aventuroso, belicoso, masculo, arris- 
cado, tempestuoso, bravio, incomodo, desconfortavel, etc. nao 
o seduzia, como tambem ele nao encontrava atragao pelas ex- 
pedigoes belieas, que o Planalto costumava enviar, para auxi- 
liar outras regibes ameagadas das colonias brasileiras. 

Eu passei em revista milbares de nomes de planaltinos 
apresadores, arrolados em centenas de expedigoes, localizadas 
em dezenas de diferentes regioes, talando muitos territorios, 
realizando muitas iungoes bandeirantes, todas elas a exigir 
virtudes varonis para serem levadas a efeito. Em nenhuma 
ocasiao, eu aehei o nome de Amador Bueno. 

Mas, nao fui eu apenas a constatar essa marca de ausencia 
de Amador Bueno, nas nominatas bandeirantes. Ninguexn, 
eronista ou historiador, jamais poude eitar documentalmente 
o nome de Amador Bueno, como atuando no sertao. Nao seria 
crivel que, se porventura Amador Bueno tivesse participado 
do movimento apresador, o seu nome nao tivesse aparecido em 
algumas dessas empreitadas vistoriadas, algumas das quais 
empolgaram a quasi totalidade da populagao varonil do Pla- 

(1) A proposito da descendeneia de Amador Bueno, existem alguns 
livros publieados, entre os quais o do Eevmo. Padre Maciel Yidigal, 
"Amador Bueno o Aelamado na Familia Lagoana", mas so diz respeito 
aos descendentes de uma filha de Amador Bueno, cousa que tambem 
aeonteee com o livro de Aureliano Leite. 



222 Alfredo Ellis Junior 

nalto, tendo sido quasi todas bem pesquisadas, em suas mi- 
micias, por um mimero nao pequeno de analisadores. 

Mas, alem de nao se ter a minima notieia de Amador 
Bueno, figurando em qualquer arrolamento de bandeirantes, 
nao se sabe, igualmente, de qualquer indicio, por mais remote 
ou insignificante, que ele pudesse ser, a respeito da participa- 
§ao de Amador Bueno, em qualquer expedigao, que o Planalto 
tenha enviado em auxilio, a qualquer outro ponto brasileiro. 
A esse respeito nao ha nada seguro e concreto. 

A unica referencia de cronista a respeito de ter sido Ama- 
dor Bueno bandeirante e de Pedro Taques, que muito vaga- 
mente se limita, sem a menor documentagao basica, a frase 
vazia e sem a menor significagao, a respeito, com uma paro- 
lagem oca, que eu penso tenha sido mera formalidade, pois 
que os dizeres de Taques, sobre a pretensa qualidade de apre- 
sador, a Amador Bueno, sao semelhantes aos que ele atribue 
indistintamente a todos os seus biografados! 

De fato, quando Pedro Taques quer enaltecer alguma per- 
sonalidade das muitas que constelam as suas linhagens, ele em- 
prega os mesmos qualificativos, que usou para biografar Ama- 
dor Bueno. Disso, se conclui que nao tern o minimo valor as 
palavras vagas empregadas por Pedro Taques, para emprestar 
as virtudes exigidas pelo apresamento a Amador Bueno. 

Se, porventura tivesse o linhagista proferido alguma alega- 
§ao concreta a respeito do bandeirismo concernente a Amador 
Bueno, poder-se-ia emprestar mais valor aos dizeres da "Nobi- 
liar chia", mas o que esse trabalho, de pura genealogia, assevera, 
e absolutamente vago e inteiramente aereo. Caso, o que o li- 
nhagista se refere a Amador Bueno, fosse nao so concreto, 
positive e em termos tais, que nao houvesse duvidas, como 
documentadamente, entao nao seria possivel qualquqr inter- 
pretagao no sentido da tese que sustento. Nada disso, porem 
acontece. Pedro Taques e oeo e vazio em documentar as suas 
chapas e palavras feitas, ao se referir a Amador Bueno. Alias, 
essa impotencia do linhagista em particular qualquer ato con- 
creto de bandeirismo ao se referir a Amador Bueno, ja autori- 
zaria convicgao a respeito da psicologia acomodada do aclamado. 

Sim, porque se Pedro Taques, tendo vivido apenas um 
seculo, depois que os sucessos rumorosos de 1641, cavassem o 
fundo sulco na cronica planaltina e menos de um seculo que 
Amador tivesse podido praticar algum ato de bandeirismo, pa- 
rece impossivel que, ele linhagista, nao pudesse concretiza-lo 
como bandeirante, apresentando Amador Bueno com algum 
eapitulo positivado e documentado no apresamento! 
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Teria a tradigao de familia, grande manancial, do qual se 
serviu imensamente Pedro Taques, para escrever a sua "Nobi- 
lirachia", esquecido de colocar no ativo de Amador Bueno, 
algum ato notavel de apresamento? 

Seria dificil semelhante hipotese! 
Muito mais natural, seria a admissao do que eu afirmo, 

isto e, de que, as palavras de Pedro Taques, referentes ao pre- 
tense bandeirismo de Amador Bueno, fossem meras formali- 
dades e simples adjetivagao, semelhante as que ele usava em 
relagao as varias personalidades, pois do contrario, ele poderia 
ter sido muito mais positive, concreto e absolute, documentan- 
do a sua afirmativa. Alias, para o linhagista, todas as figuras 
seiscentistas do Planalto, teriam sido sertanistas apresadores 
e no exagero evidente, com que ele marca os tragos dos biogra- 
fados, todas as virtudes imaginaveis sao acumuladas nos indi- 
viduos de suas simpatias. Eis o caso do padre dr. Guilberme. 
Taques andou longe da verdade, fazendo com que muita gente 
de boa fe, se iludisse a respeito do Planalto! 

Alias toda obra de genealogia tern que ser mais ou menos 
tuna reconstituigao historica, precisa ser rigorosamente impar- 
cial, justa, despida de exageros, fria e absolutamente livre de 
ditirambos. 

Infelizmente nos sabemos que a "Nohiliarchia", a grande 
obra genealogiea de Pedro Taques, escapa a essa norma. E' 
que, ela tem sido mal qualificada. Como obra genealogiea o 
legado de Pedro Taques e monumental, mas como cronica 
historica, ela so tem valor relative e erra dolorosamente, quern 
quizer nela repousar, com cega confianga. 

Assim, temos que, o patriarca Amador Bueno teria sido 
pacifico, vivendo como um burgues apatacado, pois relativa- 
mente ao meio pobre em que ele vivia, se destacava pelas suas 
posses, auferidas das labutas, em que ele se empenhava, como 
moleiro de farinha de trigo, que era a fonte de sua oeupagao, 
alem das que Ihe preocupavam, como fabricante de chapeus de 
feltro. Vivendo patriarealmente, nas redondezas da "acro- 
pole" planaltina, que era a vila anchietana, afazendado, em 
uma das pequenas propriedades, em que se retalhara a velha 
sesmaria Patuahy, que fora de Salvador Pires (linhagem a 
que pertencia a mae de Amador Bueno), Amador Bueno, se- 
gundo Pedro Taques, deixou nove filhos, legitimos. 

E de se notar o volume patriareal da familia de Amador 
Bueno, tendo-se em vista que, quase todos os grandes figuroes 
do sertanismo deixaram poucos filhos. E que eles, quase sem- 
pre no sertao, nao tinham muito tempo, para, sedentariamente, 
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viverem no conforto dos respectivos lares, em contato com as 
familias. Essa selegao regressiva pode ser observada, ainda, em 
muitos capitudos espetaculosos da historia humana. Eis, por 
exemplo, os herois da epopeia da navegagao portuguesa, (Ellis, 
"Baga de Gig antes")! 

Os elementos em que me baseio para afirmar que Amador 
deixou nove filhos sao os colhidos na "Nohiliarchia", pois em 
materia de genealogia os dados de Pedro Taques sao muito se- 
guros e merecedores de fe. Ainda nao encontrei grande falhas 
nesse trabalho do linhagista, ao contrario do que se deu em 
materia de cronica historica, em que os desvios da verdade da 
"Nohiliarchia", sao incontaveis, alem de serem de gravidade 
inimaginavel. 

De seu casamento com Bernarda Luiz, ocorrido, mais ou 
menos, em 1610, Amador Bueno, de acordo com Pedro Taques, 
deixou 9 filhos: 

1.0) Amador Bueno, o mo^o, naseido mais ou menos em 1611, 
casado, cm 1638, com Margarida de Mendon§a. Faleceu Ama- 
dor o moQo em 1683, (2). 

2°) Catharina de Ribeira, casada com Antonio Preto, filho do 
famoso Manuel Preto. Faleceu Catharina em 1677, (3). 

3.°) Antonio Bueno, casado em 1639, com Maria do Amaral, filha 
do sertanista Paulo do Amaral. 

4.°) Izabel de Eibeira, casada em 1642, com o portugues Domin- 
gos da Silva dos Guimaraes. Suponho que ela haja naseido 
em 1628, para se casar aos 14, (4). 

5.°) Maria Bueno da Ribeira, casada em 1631, com o fidalgo cas- 
telhano D. Juan Matheus Rendon, com o que eu suponho que 
ela haja naseido em 1616, mais ou menos. 

6.°) Anna de Ribeira, casada com o fidalgo castelhano, irmao do 
supra mencionado, D. Francisco Rendon de Quebedo. Pelos 
dizeres de Taques, na "Nohiliarchia". esse casamento, se deu 

(2) Amador Bueno o mogo, naseendo em 1611, morreu em 1683, 
com '72, cousa que coincide bem com a verosimilhanQa. 

(3) Catharina de Ribeira, tendo naseido em 1612, morreu com 
65 anos em 1677, o que e bem verosimil. 

(4) Antonio Bueno, nao tendo feito partc da bandeira, que em 
1628, levou a efcito em parte a destrui§ao do Guaira, s6 casou em 1639. 
Isso nos leva a crer que ele tenha naseido em 1614 ou 1615. Isabel, 
tendo se casado em 1642, deveria ter naseido pouco antes de 1628. 
Em todo o caso o que chama a aten(;ao e que todos os filhos de Ama- 
dor Bueno, dos quais se tern noticias, se casaram entre 1628 e 1652, 
isso obriga a se firmar o nascimento deles, entre 1611 e 1630. Dai se 
v6 que, Amador Bueno, em 1628, ainda era muito mo^o, pois a sua vida 
de horaem no nuiximo de sua eapacidade fisica decorreu na primeira 
metade do seiscentismo. 
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depois de 1630, ("Rev. do Inst. Hist, de S. Paulo" XXXTX, 
249) entretanto a filha desse caaal, D. Magdalena Clemente 
Cabega de Vacea, se casou em 1642, segundo diz o mesmo 
Taques. A se crer na primeira asserqao do linbagista, 
D. Magdalena teria se casado com 11 anos o que e absurdo, 
onde se ve mais um erro de Taques. Quando teria naseido 
Anna de Bibeira? E' provavel que em 1615 mais ou menos. 

7.°) Diogo Bueno, easado com Maria de Oliveira, filha de Pedro 
Leme do Prado. Diogo faleceu, afirma Taques, em 1700. 
Quando, pois teria 51e naseido? E' provavel que, em se tendo 
em conta a media da vida humana, entao, Diogo tenha nas- 
eido aproximadamente entre 1620 e 1630, devendo ter fale- 
eido com 70 ou 80 anos, o que e uma longa vida. Seu filho 
mais velho, Manuel Bueno da Fonseea, faleceu em 1722, se- 
gundo Taques ("Rev. do Inst. Histdrico Brasileiro" — tomo 
especial da " Nobiliarchia", 40). Ora, essas datas se aeordam 
bem com a probabilidade que admito. 

8.°) Marianna Bueno, tendo se casado com Sebastiao Preto Mo- 
reira, faleceu em 1682, com o que se eonelue haver ela nas- 
eido, mais ou menos em 1630, para ao morrer contar eerca 
de 57 anos. O easamento devia se ter dado em 1652, apro- 
ximadamente, pois os filhos do casal nasceram depois de 1653. 
Isso leva a crer que, Marianna Bueno nascera depois de 1630, 
o que e verosimil. 

9.°) Francisco Bueno Luiz — Nao ha nenhum informe a respeito 
dlste, na obra de Pedro Taques. 

Amador Bueno, o mogo, designado supra com numeragao 
de 1.°, se casou em 1638, com Margarida de Mendonea. Sabemos 
que este segundo Amador tomou parte na bandeira da qual 
faziam parte varios membros da sua familia, que em 1637-1638, 
esteve assaltando a provincia de Tape, no Rio Grande do Sul. 

Deixou este segundo Amador Bueno, ao falecer em 1683, 
cinco filhos: 

1.°) 1 Maria Bueno, casada com Balthazar da Costa da Veiga e 
falecida em 1709. Caso ela tenha naseido em 1639-40, como 
e provavel, sendo ela a filha mais velha do casal, supra, 
que se casou em 1638, deveria ter ao morrer cerca de 70 anos. 

l.o) 2 Bartholomeu Bueno de Mendonqa. 
1.°) 3 Francisco Bueno de Mendonga, casado com Anna de Si- 

queira de Albuquerque. 
1.°) 4 Domingos Luiz Bueno, faleeido em 1721, com que se pode 

imaginar a hipotese de que haja naseido em 1650, mais ou 
menos, para que, ao morrer, tivesse mais de 70 anos. 

I.0) 5 Amador Bueno, o neto, que tendo faleeido solteiro nao se 
encontra elementos sobre ele, na obra de Taques. 
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Maria Bueno de Mendonga, n. 1.° — 1 supra foi casada 
com Balthazar da Costa da Veiga, provavelmente, como ensina 
Aureliano Leite, no seu empolgante "Caho maior dos Paulistas 
na Guerra dos Emhoabas", 28, em 1655, pois ela, tendo nascido 
em 1639-40, deveria ter em 1655, atingido a idade de se casar. 
Em 1656 deveria, pois ter nascido o seu primeiro filho, que 
foi Amador Bueno da Veiga, o futuro cabo maior dos pau- 
listas na guerra dos Emboabas, segundo, afirma, ainda o cita- 
do Aureliano Leite, loc. cit. (fi verdade que, raais adiante 
este intelectual modifica o seu pensamento para dizer que a 
data provavel do naseimento do Amador Bueno da Veiga 6 
de 1665 e nao 1656, como assegurara antes. Entretanto, con- 
fesso, prefiro ficar com a primeira data, por nao me ter con- 
vencido pelas razoes apresentadas em abono da segunda). 
Assim, segundo penso, ao comandar os paulistas, em 1709, con- 
tra os emboadas, Amador Bueno da Veiga estaria com cerea 
de 53 anos, mais ou menos. 

Isto e hipotetico, mas, o que e certo e que, Amador Bueno 
da Veiga, o cabo maior dos paulistas na guerra dos emboabas, 
era bisneto de Amador Bueno o aclamado. 

fi tambem certo que, as marcas morais, psiquicas e senti- 
mentais, se transraitem por hereditariedade, passando de gera- 
gao em gera^ao, de modo que, o descendente ao evidenciar certo 
perfil moral, psiquico, sentimental, etc., ele nao o faz delibera- 
damente e sim reflete os earacteres recebidos, por via da heran^a 
de seu maiores. As marcas psicologicas etc., afirma-nos Le Bon 
{L'evolution des peuples") se transmitera de ascendente a des- 
cendente, da raesma maneira que os earacteres fisicos. 

Com Amador Bueno, se daria esse fenomeno, o qual e de 
facil observagao, pois seu bisneto, teve ocasiao de revelar o seu 
perfil psicol6gico-moral e, segundo penso, mostrou, entao, a 
mesma timidez de earacter, a mesma linha de covardia moral, 
evidenciada pelo sen bisavo, sacrificando os interesses da causa 
da nossa terra, em beneficio dos que representavam a causa 
reinol. 

• • • 

Quantos descendentes teria Amador Bueno, se fossemos 
contar todos, sem levar em conta o grau. Eu calculo que o 
numero suba a mais de um milhao e raeio de descendentes. Esse 
numero, a primeira vista pode parecer ezagerado, mas se le- 



Amadok Bueno e seu tempo 227 

varmos em consideragao que medeiam entre nos e Amador 
Bueno, nada menos que doze geragoes (5) e que estas se 
multiplieam em progressao geometrica, esse total e judicioso. 
Vejamos; 

Amador Bueno deixou 9 filhos e 54 netos, conhecidos e 
identificados, meneionados por Silva Leme. Isso quer dizer 
que cada gera§ao deve, em media ser multiplicado por 6 (que 
seria a razao, pela qual se faria aplicar a progressao geome- 
trica) para se obter o total da geragao seguinte. 

Mas, se em vez de 6, adotassemos a razao de 3, teriamos o 
seguinte: 

l.a Geragao — Amador Bueno e Bernarda Luiz 
2a " 9 filhos 
3.® 54 netos 
4 a " 162 bisnetos 
5.® 486 trinetos 
6.® 1.358 tetranetos 
7 a " 4.074 pentanetos 
8.® 12.222 hexanetos 
9.® 36.666 heptanetos 

10.® 109.998 octanetos 
11.® 329.994 nonanetos 
12.® 989.982 decanetos 

Total  1.487.005 descendentes 

Com um total tao grande de descendentes, seria natural 
que fossem muitos os personagens ilustres procedentes de Ama- 
dor Bueno, como tambem seria natural que essa personalidade 
do nosso primordio tivesse muitos infra normais. 

Assim, nao me parece que seja motivo de grande ufania 
proceder de Amador Bueno. Foram tantos os descendentes... ! 
Ascendentes, todos devemos ter, por forga. — Nao pudemos 
escolher esses ascendentes! Nao fomos consultados, sobre isso, 
antes de naseermos... ! 

(5) Um numero de 12 geraijoes, entre Amador Bueno e nds 6 per- 
feitamente razoavel. Silva Leme as consigna, alem de a Sociologia as 
determinar, pois essa cieneia nos ensina que devemos ealcular, em media 
3 gera§oes e pouco por seculo como temos 3,% seeulos, desde o nascimento 
de Amador Bueno ate n6s, chegamos facilmente a estabelecer 12 geragoes 
ate hoje (Ammon, "L'ordre social", trad. Muffang, Fontenoing ed., 
Paris). 
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CAPfTULO II 

SINTESE FINAL 

Sintetizando tudo quanto ficou evidenciado, temos que, 
estao firmados os seguintes postulados: 

1 o) Lord na primeira metade do quinhentismo, houve surda branca 
e anOnima batalha do aqucar, entre S. Vicente e o NordGete, 
que venccu o pr61io, dai resultando as mais espetaculoaas con- 
sequtncias, nas quais se resume todo o evoluir histdrico do 
Brasil. 

2.°) O bandeirismo de apresamento foi um ciclo eminentemente 
economico, do qual restaram infimeras consequdncias interes- 
santes nao s6 ao Planalto paulista, mas a todo o pais e prin- 
cipalmcnte ao Norddste aqucareiro, que deve a sua ezistdncia 
& mao de obra fornecida pelo apresamento ,o que foi um laqo 

O poder aquisitivo do planaltino, do nordestino e do minerador 

do minerador 
do planaltino 

do nordestino 

eeondmico a unir o Planalto ao Norddste, o qual, por sua vet, 
tendo sido um excelente mercado de consumo para o apresa- 
mento, assoeiou o Planalto ao ciclo aqucareiro, pela divisao 
de trabalho. Com isso, segue-se que, o apresamento foi tam- 
bdm determinado pelo Norddste. 

3.°) So no Planalto houve apresamento, para exportaqao, pois em 
outras regioes salvo no Maranhao nao houve antagonismo, en- 
tre jesuitas e moradores. 

4.°) O tr&fico africano, abastecedor de mao de obra do Norddste, 
esteve em declinio durante o dominio flamengo no literal dessa 
rcgiao e em Angola na Africa. 

5.°) O apresamento d muito caluniado e a crueldade do apresador 
muito exagerada pelos cronistas jesuitas, que sao muito apai- 
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xonados, nao devendo os seus relates serem erigidos em dogmas, 
mas tidos unicamente como informa§5es. 

6.0) Nao devemos eonfundir entradas com bandeiras, pois aquelas 
sao expedites oficiais e semi oficiais e de buscas de manan- 
eiais preciosos, enquanto que, estas sao empreendimentos par- 
ticulares, de ca§a ao amerindio promovendo luero imediato aos 
seus autores. As bandeiras pertencem a um cielo economieo 
e as entradas a outro. As bandeiras existiram no Planalto e 
as entradas no Nordeste, de preferencia. 

7.°) O Planalto, em virtude da sua economia, era uma regiao ex- 
tremamente pobre, dotada de fraquissimo poder aquisitivo e 
de infimo nivel de vida. 

Literal 

dificilima 

8.°) O Planalto era uma regiao geografiea nitidamente delimitada, 
perfeitamente isolada da Metropole, sob os pontos de vista 
geografico, economieo, cultural e administrativo, em vista da 
sua situacjao geografiea, da sua pobreza economica, bem como 
da sua fraqueza fiscal e da sua fraqueza comercial, nao ex- 
portando, senao mereadoria humana, que se locomovia por si 
e nao importando senao muito pouca cousa, que nao podia ser 
produzida in-loco. 

9.°) Dessa situa§ao economica e comercial, o Planalto sempre vi- 
veu em rigida autarquia, durante os dois primeiros seculos, 
e em razao disso, seria necessario que, a regiao produzisse 
tudo quanto fosse preeiso, para suprir as necessidades dos 
consumidores planaltinos. Dai a policultura, a pequena pro- 
priedade e demoeracia, como consequencias diretas daquelas 
formas economicas de vida que teriam prevaleeido no Planalto. 

10.°) De tudo quanto fieou dito, alem de outros postulados seguros, 
no Brasil, nao existiu uma s6 colonia, mas sim colonias em 
pluralidade, tendo eada grupo delas coloraqao social, 6tnica, 
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economica, moral, sentimental ou psicoI6gica diferentes, o qne 
projetava eonsequSncias diversas, ainda que essas colonias 
fossem unidas politica e administrativamente em uma s6 nnl- 
dade luso-americana. 

ll.o) o dominio espanhol, periodo de tempo, durante o qual Por- 
tugal esteve incorporado & Espanha, o qual teve lugar entre 
1580 e 1640, produziu muitas consequSncias no Braail, entre 
as quais a de suprimir as fronteiras entre as Areas america- 
naa dos dois reinds ibAricos, o que vein facilitar a penetraqao 
dos moradores do Planalto em terras castelhanas. Da! haver 
o apresamcnto encontrado mais facilidades durante o periodo 
chnmado dominio espanhol e haver tornado o mAximo incre- 
mento justamente no meio sAculo de 1590 a 1640. 

12.°) Amador Bueno, filho de Bartholomen Bueno, nascen em 1591, 
pois o casamento de sous pais foi, scgundo Pedro Taques, que 
se baseiou em documento, em 1590. A sna psicologia era a 
de urn individuo timido, pacato e moralmente fraco, nao tendo, 
jamais, participado do bandeirismo, ou de qualquer outro 
gCnero de esfor^o bAlico. Nao hA uma b6 pe?a documental 
ou um s6 autor que concretize o contrArio, isto A, que afirme 
haver Amador Bueno tornado parte em um b6 ato de apresa- 
mento, cuja vida, no seu periodo de energia mAxima, coin- 
cidiu com o que o apresamento no seu auge. file nao tomou 
parte na grande bandeira, de 1628-29, contra o GuairA, pois 
encontramo lo cm Sao Paulo nessa data. 

13.°) Em razao do seu isolamento, o Planalto estava em tal estado 
do indigAncia mental, que esta projetava consequAncias sflbre 
a evoluqao da alma prdpria, a qual fatalmente animava a popu- 
la<;ao amesti^ada da regiao. Esta, sem noticias do Reino 
metropolitano e sem nada, que Ihe lembrasse o mundo exterior, 
tomava uma diretriz evolutiva, que fatalmente a fazia divergir 
da mentalidade lusitana, originando uma alma propria. Os 
poucos Portugueses vindos do Reino, trazendo um nacionalismo 
diferente e europAu, com dificuldade se misturavam a essa 
atmosfera crioula, formando uma outra oorrente apartada e 
aproximada da lusitanidade. Dai duas correntes a animar 
dois grupos, quo viviam no Planalto paralelamente mas sem 
se eonfundir o visiveis em vdrias manifesta^oes, durante o 
sAculo XVII. 

14.°) Os depoimentos jesuiticos citados pelo professor Taunay, no 
volumento 2.° da "Hist. Geral das Bandeiras Paulistas", re- 
produzindo, palavras dos Padres Montoya, Mazzeta, Mansila 
e outros, ficaram atestando o elevadissimo indice de espirito 
de independenoia, que existia em S. Paulo, que ju tinha rei 
prAprio ,ctc., o que confirma a mentalidade reinante no Pla- 
nalto, eomo ficou afirmado no item anterior, fisse espirito 
de rebcldia e de independAncia se manifestavam nitidajnente, 
mesmo contra o rei da Espanha, por intermAdio de um fidalgo 
espanhol, que era precisamente o genro, ou o futuro genro de 
Amador Bueno. 

fisses eventos, que se afinam em surpreendente e impres- 
sionante unanimidade, retratadas pelo prof. Taunay, sao de 
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tal maneira, semelhantes ao que iria acontecer com o futuro 
movimento de Amador Bueno, que, 6 impossivel nao os rela- 
cionar com este, que assim, recebe luzes novas, para a sua 
elueidagao, bem como para que o seu eonhecimento fique livre 
das fantasiosas roupagens que o desvirtuaram. 

15.o) A Eestauragao lusa, pagina fulgurante, epica, signifieativa, 
bem como altamente condizente com os interesses sentimentais, 
morais, psieologicos, do mundo lusitano ,era manifesta, nitida 
e facilmente compreensivel contr&ria ao Planalto, pois ela Ihe 
iria mortalmente dificultar o apresamento, que se exercia, 
sem os obstaculos de fronteiras. Dai o Planalto reagir, mais 
ou menos violentamente contra essa Restaura§ao, que se fazia 
no Eeino e nas colonias do Nordeste, muito mais lusas e muito 
mais interessadas por essa Restauragao que o Planalto, o qual 
devia fatalmente ser contrario a ela. Por isso a aelama^ao 
de Amador Bueno e a demora na aceitacao de D. Joao IV. 

16.°) A Restaura^ao do Nordeste, contra o flamengo, era muito 
contrario aos interesses planaltinos, pois com o dominio fla- 
mengo no Nordeste e a hegemonia flamenga no Atlantic© sul, 
ficava interrompido, o trafico de eseravos africanos, com o 
que o apresamento planaltino gosava de um monopdlio do 
mercado eonsumidor de sua mercadoria. Com a Eestaura<jao, 
com a reconquista de Angola pelos Portugueses de Salvador 
Correia de Sa e Benevides, em 1648, e a perda da hegemonia 
flamenga no Atlantico sul, o Planalto seria golpeado economi- 
eamente, com a perda do monopdlio do fornecimento de mao 
de obra para a industria agricola nordestina. 

17.°) Gragas ao item acima, se explica o indiferentismo fenomenal, 
por parte dos paulistas em relacjao ao Nordeste, em luta 
contra os flamengos, assinalado nos documentos, bem como 
mareado pelo professor Taunay, na sua "Hist, seisctntista da 
Villa de S. Paulo", cousa que causa escandalo ao sentimenta- 
lismo, acostumado a considerar com muito anico hostil o do- 
minio holandes. 

18.°) Logo depois da expulsao do flamengo, ocorreu, no Nordeste 
o deelinio da lavoura canavieira, com a consequente, diminui- 
gao da fabricagao do aQflcar, golpeada pelo resultado da se- 
gunda batalha do agucar, vencida pelas Antilhas inglesas e 
francesas, muito mais proximas dos mercados consumidores 
da preeiosa mercadoria, que consistiu na solida bass eeonomica 
da imensa riqueza nordestina, durante mais de um seeulo. 

19.°) O movimento da aclamagao de Amador Bueno, ocorrida em 
l.o de abril de 1641, foi uma manifestacjao nascente da alma 
nacional, que protestava contra Portugal, cujos interesses 
prejudieavam eeonomicamente a regiao. Foi esse movimento 
a primeira manifesta§ao de naeionalismo na America, havendo 
antecipado de 43 anos o de Bekman, no Maranhao, de cerca 
de 134 anos o de Washington, nas Treze Colonias anglo- 
amerieanas e de 181 anos o de Pedro I, nas "margens pl&- 
cidas" do Ipiranga, bem como de 190 anos o de 7 de abril 
de 1831, na Abdica§ao e eliminagao do Brasil da mentalidade 
lusa, ainda existente aqui. 
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20.°) O combatc de M 'Boror6, em manjo de 1641, nao h6 delimitou 
o m&ximo da oxpaueao lusa no sul, na luta contra os jesuitaa, 
mas foi a maior causa para o insucesso do movimento da 
aclama^ao de Amador Bueno, em abril de 1641. O fato de 
estarem no sul, combatcndo em M'Boror^, os melhores ele- 
mcntos do Planalto, constituiu a maior derrota paulista nesse 
pr61io, cujas consequencias malfificas para o Planalto, nao 
foram ainda devidamente apreciadaa. 

21°) Como indice do grande espirito crioulo, que havia no Pla- 
nalto, temos que, nem sequer havia comunidade de lingua 
com as denials colonias lusitanas, pois, no Planalto, a lingua 
popular era o guarani. 

22.°) A regiao planaltina era debilmente povoada e grande pobreza 
rcinava na regiao, com o que dos nficleos colonials Portu- 
gueses,, era o Planalto um dos que mcnos rendia fiscal e 
comercialmente, com o que resultava o indiferentismo reinol 
para com a regiao, constatado, mas nao explicado. 

23.°) D. Joao IV, pertencia h estirpc dos Braganqa, uma das mais 
responsAveis pelo dominio espanhol, pois o procedimento de 
D. Catarina, em ISSO, foi positivnmente contra D. Antonio 
prior do Crato, o representante legitimo da soberania portu- 
guesa amcacada e afinal destruida por Felipe 2.o de Espanha. 
t51e era um individuo pussilanime e fraco, que nao merecia 
qualquer dediea<;ao e muito mcnos um sacrificio do inter^sses 
economicos em beneficio de sua clevaqao a rei e assim nao 
se cxplica, nem muito mcnos se justifiearia que tivesse tido 
lugar no Planalto, uma aclamaqao, como nos fircram crer as 
fantasiosas cronicaa de Pedro Taques e de Frei Caspar. 

24°) Dos motivos conhecidos, em anfilises verdadeiras, a respeito 
da economia planaltina bem como da histAria do aprcsamento, 
nao se pode explicar satisfatbriamente, nem muito menos jus- 
tificar verosimilhantcmente a apregoada lealdade de Amador 
Bueno i D. Joao IV. 

25.°) A aclamaqao de D. Joao IV, no Planalto, foi feita com grande 
atrazo de quatro meses depois da vitoriosa revoluqao de de- 
zembro do 1640; foi levada a efeito, por um reduzidissimo 
numero de pessoas, que assinaram a sua proclama^ao, em 
comjiaraqao com o nlimcro de pessoas, que subscreveram, por 
excmplo a expulsao dos jesuitas, o qual era cerca de seis 
vSzes maior, que os aclamadores de D. Joao IV, A causa 
disso e que a maioria dos planaltinos estava no sul, comba- 
tendo cm M 'Bororf, na luta contra os jesuitas. 

Disso tudo, tira se as seguintes conclusocs: 
a) Houve hesita^ao dos planaltinos ao aclamar D. Joao IV 

e so o fizeram obrigados pelas circunstancias. 
b) Os lusitandfilos do Planalto teriam aproveitado da au- 

sencia dos niAsculos moradores do Planalto, para o in- 
corporar na soberania portuguesa, tao contraria aos seus 
interesscs. 
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26.°) O procedimento anti-jesuita do Bispo Cardenas, do Paraguai, 
durante a ultima decada da primeira metade do seiseentismo, 
teria feito adiar o declinio do apresamento, que fora dura- 
mente golpeado pela efetiva^ao da Restaura§ao lusa e pela 
extinqao dos mananciais fartos de indios mansos e ja civili- 
zados das redu§5es. Dai as expedi^oes planaltinas ate 1648, 
no Maracaju, ou sul de Mato Grosso atual. 

27.°) O apresamento, ainda que eontinuasse, foi muito menos acen- 
tuado no deeorrer da segunda metade do seculo XVII, quando 
elo se exerceu entre os indios bravios, que nao haviam sido 
ineorporados aos estabeleeimentos jesuitieos, os quais no de- 
eorrer dessa segunda metade do seculo estavam ou esvaziados 
de gente amerindiana a apresar ou situados fora do raio de 
penetra§ao do planaltino preador, que viu, por varias circuns- 
tancias, deeliuar o apresamento. 

O apresamento no seculo XVII 

O apresamento 
na segunda me- 
tade do sdcuio 

O apresamento na primeira 
metade do seculo. 

28.°) O grande cielo economieo do apresamento planaltino declinou, 
na segunda metade do sficulo XVII, em virtude das seguintes 
causas: 
o) Restauracjao portuguesa, que dificultou a penetra^ao em 

terras hispano-americanas. 
b) Restauracao do Nordeste, com a expulsao do flamengo 

e restabeleeimento do trafico africano e supressao do 
monopolio do fornecimento de bragos amerindios peloa 
apresadores planaltinos. 

c) Diminuigao e extingao dos estabeleeimentos jesuitieos 
dentro do raio de a§ao da gente bandeirante de S. Paulo. 
Os estabeleeimentos restantes ficavam muito distantes do 
Planalto, com que o apresamento resultava muito caro e 
dificil. 

d) Declinio da industria agrieola agucareira no Nordeste, 
com o que, a proeura de mao de obra se fez muito menor. 
Esse declinio da lavoura canavieira e do fabrico do agu- 
car, se verificou, em virtude da segunda batalha do agu- 
car, na qual foi vencido o Nordeste brasileiro e vencedoras 
as colonias espanholas, situadas a uma distancia menor 
dos centres eonsumidores, ou dos entrepostos comerciais. 
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29.°) Com o declinio do apresamento, o planaltino viu se abrir, 
ante si, para nesse eSclo empregar as suas atividades, deter- 
minadamcnte obrigatorias, uma nova esf^ra de aqao, a qual 
foi o pastoreio, que nao podendo se realizar nas proximidades 
plaualtinas, pela manifests falta de espa^o apropriado, teve 
que ir se cxercitar a uma dist&ncia grande da regiao, com o 
que se deu a expansao povoadora paulista, localizando nucleos 
de povoamento em zonas afastadlssimas. 

30.°) O resto da popula^ao planaltina, que nao se entregou ao pas- 
toreio, ficou na regiao mantendo acesa a luta entre Fires e 
Camargo. 

31.°) Os Fires seriam os elementos eonstitnidores do grupo lusita- 
ndfilo e jesuitdfilo, enquanto que, os Camargos seriam os 
rcpresentautes das iddias crioulas e nativistas. 

Aqueles readmitiram os jesuitas, que em 1653 foram re- 
intcgrados e eram do seu grupo, os que recebiam constante- 
mente acicates das cartas autografas dos soberanos portuguft- 
ses, no sentido de realizarem buscas de metais preciosos. 

Grupos heterogtneoa que terlam exiatido no Planalto no 
adculo XVII 

CAMARGOS crioulos 

Fires : Lusitandfilos jesultdfilos 

Eram os Camargos ou os do seu agrupamento, os que se 
mostravam rebeldes, arrogantes e sobranceiros, ante Salvador 
Correia de S4, cm 1660 e ante Arthur S& o Menezes, no fim 
do sdculo. files 6 que, ridicularizavam os Braganqas, os deso- 
bedccendo cm 1643 e em 1647, se mostrando rebeldes, pouco 
fidis e pouco leais, como afirma em carta o Governador Len- 
castro. Essas duas mentalidades, se cntrechocando, na segunda 
metade do seiscentismo, foram o espelho do que aconteceu & 
regiao nessa dpoca. Pedro Taques e Frei Caspar os cronistas 
do passado planaltino, eserevendo em dpoea de intense lusita- 
nismo e de arroxamento intelectual, pela censura, entao, exis- 
tente, nao quizeram e nao puderam nos transmitir os quadros 
dessa luta, que s6 agora e reconstituida com cxtrema difi- 
culdade. 
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32.°) Os planaltinos, ora se mostrando intrataveis, arrogantes, re- 
beldes e pouco leais aos monarcas lusitanos e ora figurando 
como reeebendo cartas autografas dos soberanos e proeedendo, 
com carinhos admiraveis, como em 1661, em rela^ao ao lusi- 
tandfilo Salvador Correia de Si, como readmitindo os jesultas, 
em 1653, parecem apresentar uma linha contraditoria de pro- 
eeder. A explica^ao logica esta no item acima, pelo qual se 
verifica que, haviam duas correntes de ideias, de sentimentos, 
e de procedimento no Planalto, sendo uma a lusitanofila, que 
fago eoincidir com o grupo dos Pires e a outra a dos crioulos, 
que eu fago ser encampada pelo grupo Camargo, que eram 
precisamente os mais altivos, arrogantes e sobranceiros. 

33.o) No fim do seculo XVII, ocorreu no Brasil, um aconteeimento, 
que alterou, por complete, a constituigao social, econ6mica, 
etnica, demogrifica, psicologica, sentimental, moral, linguis- 
tics, etc., do Planalto, marcando uma mudanga de situagao 
para uma transformagao completa no regimem social, uma 
elevagao do nivel de vida, como do poder aquisitivo do mora- 
dor, uma imensa lusitanisagao e modifieagao absoluta no com- 
plexo etnico do planaltino que antes tendia a se americanizar 
a partir do seculo XVIII, foi submergido por uma inunda- 
gao de influencia reinil. Esse aconteeimento foi a descoberta 
do ouro. 

34.°) O ouro nao acarretou apenas a lusitanisagao do Planalto e a 
completa submersao da velha estirpe seiscentista, que se 
acrioulava com rapidez, mas o Planalto foi tirado do velho 
isolamento, com as seguintes consequencias prineipais: 
o) Aumento da massa reinol e diminuigao dos crioulos, que 

cessaram a sua evolugao nativista. 
b) Paralizagao da americanizagao, com a cessagao do apresa- 

mento e a imigragao reinol. 
e) Criagao no Planalto de grande massa demogrifica, dotada 

de teor de vida mais elevado do que no seiscentismo e de 
poder aquisitivo maior, devido ao eiclo do ouro, cujas 
consequencias atingiam o Planalto, entreposto das minas 
de Goiaz de Mato Grosso ,etc. 

d) Dai, o estabelecimento de ligagoes fatais com a Metropole, 
tanto sob o ponto de vista comercial, com exportagao e 
principalmente importagao, como sob o ponto de vista 
cultural, administrative, etc. Isso teria sido importante 
impulse na lusitanizagao de uma regiao, que se acrioulava. 

e) O ouro acarretou uma substituicao do brago escravo ame- 
rindiano, cujo apresamento teve termo, pelo brago escravo 
africano, cuja aquisigao foi possivel por ter aumentado o 
poder de compra do planaltino, em virtude da mineragao. 

/) A mineragao aurifera determinou, no Planalto, um grande 
aumento de nivel de vida, de eultura em geral e de poder 
aquisitivo, com o que os inventirios da epoca eomegaram 
a revelar mais abundancia e cousas que denunciam maior 
elevagao de teor vital. 
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g) A minera<jao determinou um tratamento crudelisaimo, 
prepontentiBsimo, draconiano, tiranico e b&rbaro, da Me- 
trdpole para com o Planalto, que passou a ser encarado 
como regiao eseravizada a uma Metr6pole egoista e con- 
trdria aos interfesaes rcgionaia, enviando para governar a 
coldnia planaltina verdadeiros satrapas, que procederam 
aqui com uma ferocidade incrivel, eliminando covarde e 
torpemcnte os expoentes mais representativoa da velba 
estirpe Beiscentista do Planalto. 

35.°) A imensa riqueza trazida pela mineraQao determinou uma 
invasao de lusos, que foram portadores de mentalidade, senti- 
raentalidade, formaqao moral, etc., reindis, e que fez com que 
fosse adiada a separa^ao das eolflnias brasileiras, as quaia 
permaneceram ligadas a Portugal, por mais um longo sdculo, 
ate que os filhos e ndtos deases emigrados reindia fossem, por 
sua vez acrioulados, o que sd acontecen no sdculo XIX. 

36.°) O nome de Amador Bueno desaparece, na segunda parte do 
sdculo, anonima e imperceptivelmente da documentaqao, nao 
dcixando de si o menor vestigio que nao seja a sua grande 
prdle. 

O fim andnimo que teve date homem confirma as minbas 
iddias sobre die: A nao ser a prdle, nada deixou que o fizesse 
notar. 

Todos esses postulados, encontrando base na evolugao his- 
torica das colonias brasileiras, formam uma cadeia segurissima, 
estudada nos capitulos anteriores. Por certo, muitos deles der- 
ruem ideias estabeleeidas, que, como "tabus", se achavam ja 
cristalizadas no pensamento geral. Mas, ja e tempo que, se 
faga jorrar a luz da verdade imparcial, fazendo entrar em 
colapso essas mentiras, que vem euvenenando o nosso passado, 
deformando os juizos, que se tem feito, a respeito das nossaa 
realidades. 

0 mais importante desses postulados 6, por certo, o con- 
eernente ao movimento de aclamagao de Amador Bueno. Este 
foi o primeiro sinal de nacionalismo em toda a America. 

Nao 6 a pessoa de Amador Bueno, que merece as nossas 
homenagens, mas sim o que fez com que ele fosse aclamado. 
Esse movimento popular, que arrastou uma ideia, ^ que deve 
merecer a ternura de uma grande homenagem da posteridade. 

Prestemos essa homenagem, uma vez que, a sombra da 
dixvida e da fantasia, esta varrida com o aparecimento da cris- 
talina verdade. 
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