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PRELIMINARES 

A Historia de um capitulo qualquer, de um povo qualquer 
ou de um acontecimento qualquer nao deve se resumir a' uma 
descrigao mais ou menos minuciosa dos fatos ocorridos que 
constituem esse fenomeno do passado, entao focalizado. Isso, 
que nao passaria de miera reportagem, reduziria a Historia a 
uma situaqao inferior com um objetivo muito simplista, de 
mero repositorio das recordaqoes e de curiosidades. Historia 
nao pode baixar de nivel a esse ponto, recorrendo a memoria 
do estudante para o engavetamento mais ou menos ordenado 
de detalhes sobre nomes, datas, alvaras, decretos, batalhas, etc. 

Historia nao e isso que se limita a simples Cronologia', 
a' qual, embora devendo ser esclarecida, nao pode aqambarcar 
tudo e se confundir com aquela ciencia, que e antes um con- 
junto de ramos cientificos. A Cronologia e unicamente parte 
do estudo da Historia, a qual se forma da uniao de varies depar- 
tamentos do saber humano, disciplinados pelo espirito critico, 
que, para isso, precisa mobilizar o raciocinio, o bom senso e 
a imaginagao. 

So assim podem ser erguidas as reconstituiqoes do passa- 
do com as suas causas, bem diagnosticadas e com as suas con- 
aiequencias bem interligadas, com as suas repercussoes bem 
sincronizadas e encadeadas com os fatos principais, que devem 
ser analisados. Entao poder-se-ia' dizer: embora Cronologia 
seja bnicamente parte da Historia, nao e identificavel a His- 
toria. Faltaria para quern so cuidasse da parte cronologica da 
Historia, todas a's causas e as consequencias, se se quisesse rea- 
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lizar uma completa e verdadeira reconstituigao do passado. 
Desgraqadamente a Historia do Brasil, em seus milhares de 
capitulos, nao tem sido estudada senao em seu aspecto crono- 
logico, ficando em lamentavel falta o nosso passado encarado 
nas suas causas e nas suas consequencias. Desta forma, as 
paginas da nossa evolugao pregressi nao tem sido fiel e com- 
pletamente reconstituidas. Falta um seguro diagnostico das 
causas desses sucessos, que tem sido unicamente descritos sob 
o ponto de vista cronologico e apresentados ma'is ou menos 
minuciosamente em suas ramificaqoes, as vezes desimportan- 
tes. Nao tem sido aplicados nesses fatos os ensinamentos dos 
varios departamentos do saber humano, nem as repercussoes 
da evolugao historica de outros povos, de modo a permitir as 
interpretagdes explicativas e as criticas desses eventos, que as- 
sim permanecem apenas constatados, mas nao motivados e nao 
embaseiados em causas, mais ou menos solidas. Com isso. 
falta tambem um seguro e agudo golpe de vista sobre as con- 
sequencias decorrentes desses sucessos, discriminabdo-as, ana- 
lisando-as, etc., de forma a correlata-las com outros aconte- 
cimentos. 

Sim porque nao ha acontecimento algum que nao seja cau- 
sado por qualquer fator, este da mais variada proveniencia. 
Tudo na vida coletiva dos agregados humanos, ou na individual 
dos componentes desses agregados, tera, por forga, as suas cau- 
sas. E' certo que, as vezes e dificil encontrar essas causas, pois 
elas se ocultam e nem sempre se apresentam a mostra. 

Analisa-las, discrimina-las, depois de desvenda-las, de men- 
ciona-Ias e de critica-las e mister do historiador, que para isso 
deve empregar o raciocinio e, de certa maneira, a imagninagao. 

Mas com algum trabalho intelectual essas causas devem 
aparecer. 

Com isso. as paginas do passado brasileiro figuram como' 
se estivessem no ar e sem uma' base sustentadora e explicativa. 

A mesma deficiencia se podera encontrar no tocante as 
consequencias decorrentes dos fatos assinalados. Ha fatos que 
causam muitas consequencias. fisses devem ser bem esmeri- 
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lhados. Ha outros fatos causadores de menor efeito e final- 
mente ainda ha eventos dos quais nada resulta. fistes nao 
devem preocupar, isto e, com estes nao devemos gastar energia, 
pois sao fenomenos que nao se assinalaram com resultados im- 
portantes, ou que nao causaram efeito. 

Como eu disse acima, infelizmente os que tern cuidado do 
passado brasileiro nao tern tido os olhos voltados para essas 
ideias, embora elas sejam de logica esmagadora e dotadas de 
tal evidencia que se fazem irrespondiveis. 

Resumindo tudo, o Brasil ainda que tenha tido excelentes 
cronistas expositores de seu passado, nao conhece completos 
historiadores-interpretadores de seus capitulos historicos. 

Por que? E' que o conceito de Historia, de a'cordo com 
as ideias supra, so agora e a'ssim concebido. Isso exige uma 
cultura muito extensa para ser aplicada nos problemas histo- 
ricos os ensinamentos oriundos de varios ra'mos cientificos. 
Alem dessa cultura muito vasta, ainda que pouco profunda, a 
interpretaqao da Historia pelos metodos cientificos, que nao a 
deixam de resumir em simples exposiqao descritiva, exige muito 
esforqo de raciocinio e de observa'qao. Eu tentei aplicar esse 
sistema critico ao passado paulista e apenas tentei, porque me 
faltam os recursos de cultura mais ampla como seria mister. So 
a! Historia de S. Paulo e as suas ligaqoes com o passado de ou- 
tros grupos humanos absorvem toda a minha atividade intelec- 
tual, pois, por mais que me esforce em dilata-Ia. Outros, mais 
dotados de predicados intelectuais, poderao fazer trabalho mais 
complete e mais amplo que o meu. 

Contento-me com a fun<;ao de ter sido um primeiro abridor 
de picada. 

Nao tenho a pretensao de haver acertado sempre. E' pos- 
sivel e mesmo provavel que eu tenha exagerado as minhas in- 
terpreta'qoes, ainda que eu tenha agido sempre de boa fe. 

Eu nao quero pensar que tenha acertado sempre. 
As vezes o erro da super estimaqao de certos fatores tern 

me conduzido a caminhos menos certos. 
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Corrijam-me! Contradigam-me! Argumentem em contra- 
rio as minhas ideias, algumas das quais reconheqo, sao muito 
avan^adas e causam nao poucas revoluqoes! 

Assim, respeito muito as opinioes alheias! Sou profunda- 
mente liberal no concernente as minhas ideias, as minhas con- 
vicqoes, ao meu modo de interpretar os a'contecimentos da nossa 
vida de povo. 

Nao imponho delineamentos, bitolas, etc. a cerebraqao de 
ninguem! E' justamente por isso que concebo tese como uma 
afirma^ao que se pretende provar. Assim, eu reuno em torno 
de uma asserqao que erijo uma serie de argumentos bebidos nos 
recursos que o meu pobre engenho me faculta. Procuro entao 
argumentar com logica e clareza', de modo a convencer o au- 
ditorio, os leitores ou o corpo discente. Admitb toda e qual- 
quer objeqao e contradiqao mesmo, as minhas ideias e concep- 
qoes. Aprecio ate que as faqam! Abrem, com isso, possibi- 
lidades para que eu melhor defenda os pontos mais frageis das 
minhas teorias, e, alem disso ha uma evidenciaqao de persona- 
lidade, uma das maximas e indispensaveis virtudes para quern 
precisa ser historiador de fato e nao mero repetidor do que 
outros ja escreveram. 

Uma so coisa eu exijo e nisso sou absolutamente intran- 
sigente: e que haja sinceridade na contradiqao e perfeita hones- 
tidade na argumentaqao. 

* 
* * 

Eu penso que todos os acontecimentos historicos nao estao 
ao sabor da livre vontade humana, pois que esta so existe na 
aparencia e sim determinada por duas especies de fatores, que 
se conjugam engrenados e, se completam em reaqoes recipro- 
cas, interligados. Esses dois fatores, nas suas aq5es, reaqoes, 
repercussoes, etc., tudo explicam e tudo satisfazem. Sao esses 
fatores: 
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a) o oriundo do meio inter no 
b) o oriundo do meio externo. 

Como o proprio nome esta indicando, meio interno e o que 
nos todos possuimos na nossa configuraqao fisica, moral, fisio- 
logica, psiquica!, etc., herdada dos nossos antepassados, segundo 
os ensinamentos da heredologia e da genetica ou os adquiridos. 

E' clanssimo que esse meio interno nao depende da nossa 
vontade. Quando recebemos, por hereditariedade, as linhas da 
nossa constitui^ao intema nao somos consultados e as nossas 
escolhas nao sao obedecidas. Fossem, quern nao haveria de 
querer possuir a beleza de um Antinous, a perfeiqao de uma 
Venus de Milo, o ardor combativo de um Aquiles, a finura 
esperta de um Ulisses, a inteligencia de um Ruy Barbosa, etc. 
Quern nao quereria ser um super normal? 

Assim, agimos na nossa trajetoria pela vida, acionados 
por essas forgas internas que nos foram impostas por circuns- 
tancias que sao, com meridiana evidencia, alheias a nossa acor- 
rentada vontade. 

Da mesma maneira que o meio interno, o meio externo ja 
esta previamente definido na sua propria designaqao. Meio 
externo e tudo que envolve o homem, compreendendo o meio 
natural ou geografico e o meio artificial ou social. 

O meio geografico que, por forqa, envolve o homem, o 
subordina ao clima, ao solo, a nutri^ao, etc. 

O meio social e criado pelo proprio homem, mas o escra- 
viza as suas imposigoes, etc. 

Tudo isso independe da vontade humana, que tern que 
obedecer as correqoes estranhas, em completa e evidente abla- 
qao da propria vontade. 

Quanto mais primitivo e rudimentar e o grupo humano 
focalizado, mais ele depende do meio geografico que o escra- 
viza e o acorrenta as suas forqas, mas tambem mais livre ele 
se acha das obediencias a um meio social, que nessas associa-v 
qoes primitivas e rudimentares e sempre proporcional ao seu 
estado de atraso em civilizaqao. 
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O inverse tambem e verdadeiro e a mais simples observa- 
qao nos confirma o postulado de que quanto mais evoluido e 
o grupo humane na escala da civiliza^ao, mais ele se subtrai 
das forqas geograficas ou naturais, mas proporcionalmente mais 
ele se acorrenta as forqas sociais ou artificiais do ambiente 
que o envolve. Assim um grupo humano selvagem ou primitivo 
nao dispoe de meios que o habilitem a fugir das forqa's natu- 
rais e a se defender das intemperies naturais. Por outro lado, 
quanto mais civilizado e avan^ado for o grupo humano, mais 
ele dispoe de meios que o subtraiam das forqas geograficas, ou 
que o defendam das intemperies. 

fisses fatores, o oriundo do meio interne e o oriundo do 
meio externo, sao os modos de aqao da causa mater, que, a meu 
ver, e a base de todas as atividades humanas, quer as indivi- 
duals como as coletivas. 

De fato, todos nos agimos no sentido egoista de procurar 
o proprio bem, para isso buscando o lucro de qualquer especie, 
seja o material seja o espiritual. Tudo visa egoisticamente o 
bem proprio, direta ou indiretamente. Pode esse objetivo estar 
mais ou menos escondido, disfarqado ou oculto. Competira a'o 
observador desobstruir o caminho da verdade. 

Os grupos humanos, ou antes o homem agindo coletiva- 
mente tambem almeja o mesmo objetivo. E' sempre o pro- 
gresso, ou o lucro a grande finalidade da vida humana. 

Mesmo os grupos barbaros ou selvagens nao escapam disso, 
naturalmente dentro das suas rudes mentalidades e dos seus 
primitives estagios em civilizaqao. Uma observagao bem acura- 
da evidencia o fato utilitario dessas gentes ainda nos primeiros 
degraus da evoluqao vital. 

Ora o lucro material, ou o progresso so podem ser obtidos 
pela Economia. Observe-se a vida dos povos; examine-se a 
vida individual e a conclusao tera de ser a mesma: a Economia 
6 a causa mater de todas as aqoes humanas. Podera ela estar 
enroupada em vestes que Ihe modifiquem a aparencia, mas o 
bom observador, despindo as roupagens enganadoras dos dis- 
farces, mais ou menos desfiguradores da verdade, a encontrara 
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resplandescente em sua nudez. Mesmo os mais sublimes e es- 
tranhos dos idealismos, que parecem colocar os individuos apai- 
xonados no irreal, tern a sua base na economia. 

* 
* * 

A Histdria de um povo nao e Biblia de civismo. Historia 
e uma ciencia, ou antes, um conjunto de ensinamentos cientx- 
ficos. As suas conclusoes devem ser rigidas, austeras e frias. 
Enquanto que o civismo e sempre apaixonado, panegirista, etc., 
fazendo de cada capitulo do passado uma serie de ditirambos 
endeusadoi-es dos seus figuroes. 

A Historia honesta de cada povo precisa imperiosamente 
estar ao abrigo do deleterio contato com as louvaminhas en- 
comiasticas da Biblia de civismo, que deforma adulterando as 
personalidades e os capitulos do passado de cada povo, tor- 
na'ndo-as horrendas caricaturas aos olhos da verdade. 

fisse espirito mefitico e absolutamente sem base na razao, 
imbue de tal maneira a nossa literatura sobre o passado, 
de modo que toda a noqao exata sobre a vida da nossa terra 
se torna impossivel. O pieguismo do brasileiro e o romantismo 
do seculo XIX derate a esse espirito desvirtuador da verdade uma 
tal amplitude, que o passado da nossa gente se faz monstruo- 
samente irreconhecivel. 

No Brasil, de fato, desde a famosa carta de Vaz de Caminha 
e das paginas de Rocha Pitta, que um rango adocicado despu- 
rifica a verdade. 

Mas foi o seculo XIX que deu a esse espirito as propor- 
qoes de verdadeiro descalabro. Nesse cadinho do tneufanismo 
forjou-se o muito pouco inteligente de que tudo que e brasi- 
leiro, e melhor, mais perfeito e mais razoavel do que o restante. 
Por que? Nao o dizem! 
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Alem do mal enomie acarretado a verdade, a confusao, a 
mistura entre a Historia e o civismo patriotico sao profundamente 
desinteligentes e contraproducentes. Geralmente o estudante, ao 
galgar o curso superior, sofre a amarga desilusao, tomando uma 
ducha gelada, que a verdade causa nos entusiasmos patrioticos, 
com que o enveneraram na sua formaqao intelectual, nos ensi- 
nos primario e ginasial, o saturando de noqoes falsas, de ideias 
erroneas e muito mentirosas, de "tabus" atra'sadissimos, etc., 
tudo imbuido do tal espirito de meufanismo, que adultera a' 
verdade, etc. (V. Luiz Amaral; " Outro Brasil".). 

O estudante assim chocado e abalado nos mais pro- 
fundos alicerces da sua forma'gao intelectual se transforma em 
um ceptico e descrente de tudo que diz respeito ao seu pals, a 
sua gente. file e um desiludido! file e um desencantado! 

Acontece com ele o mesmo que sucedeu a crian^a, que por 
fim descobre como e falso o mito do "papa Noel", ou o da 
"cegonha...". 

Entao ela pensa como viveu enganada! Ela entao racio- 
cina incoercivelmente; Pois se tudo no Brasil e melhor, entao 
por que estamos algo atrasados em face de outros povos, que 
como Ihe disseram, nao eram tao favorecidos por Deus? 

•Como nao se desiludir diante desse raciocinio? 
De Pangloss esse estudante se transforma em Cassandra, 

ou em Jeremias! 
Dai o folk-lore de Amelia a mulher de verdade, "Misere", 

"Nao dianta! fazer nada", "P'ra que trabaia?", tudo a respirar 
miseria, conformismo, madraqaria, etc. 

Nao, a mentira nao compensa! 
E' um mal enorme esse que corrompeu toda a minha ge- 

ra^ao e como tiririca enraizada se perpetua a envenenar as ca- 
madas sucessivas de jovens que se formam. O mal esta nesse 
espirito do meufanismo que saturou todos os que, escrevendo 
sobre o nosso passado, foram guindados ao nivel de historia- 
dores. Essa' designa<;ao tern sido muito malbaratada. 

■Qualquer repetidor do que outrem descreveu, sem racio- 
cinio, e chamado de historiador. 
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Tem se visto coisas verdadeiramente inconcebiveis em ma- 
teria de malbarateamento desse apelativo. Basta escrever qual- 
quer coisa sobre o passado, embora nao abordando pesquisa 
nenhuma para ser erguido ao nivel de historiador. Ate quem 
nunca publicou coisa alguma, e inconsciententente chamado de 
historiador. 

Como esses repetidores formam legioes, vao entronizando 
o erro, repetindo-o e com isso formando "tabus" que nao pas- 
sam de mentiras. Assim, por exemplo, repete-se que: o Ban- 
deirismo paulista dilatou as fronteiras da patria. Nada mais 
grosseiro! Entao no seiscentismo, nao havia patria brasileira! 
Repete-se que o Bandeirismo utilizou a corrente descendendo 
Tiete. Entretanto o Tiete que corre para o Oeste, nao e cami- 
nho do Guayra a Sudoeste e menos ainda do Tape e do Uru- 
guai, que estao ao Sul! 

Dai temos que a verdade deve ser restabelecida, com uma 
honesta revisao nos livros e compendios didaticos ginasiais, por 
quem tenha competencia e nao seja unicamente um inconsciente 
repetidor das cousas ja impressas, ou um simples vendedor de 
livros. 

Eu nao quero dizer que a critica historica deve ser rigi- 
damente pessimista e absolutamente imparcial. 

O historiador pdde e deve tomar partido em um problema 
do passado e defendef a tese que tiver erigido. file, para isso, 
precisal com imperio se dedicar ao que quer provar. Mas um 
mero expositor nao defende tese alguma. file limita'-se a des- 
crever uma situa^ao. Naturalmente esse expositor deve ser im- 
parcial; ele nada critica; ele nao defende. A ele nao interessa 
modificar o que expoe. -'Dai a sua frieza! O critico, interpre- 
tador da historia, o verdadeiro historiador, entretanto nao esta 
na mesma postural 

file tem um principio a defender, em torno do que ele 
reune argumentos que Ihe sao favoraveis. Mas para defender 
uma tese, ou um principio qualquer, e preciso que o seu elabo- 
rador esteja priiviamente convencido da sua veracidade. Assim, 
convencido da verdade de sua tese, ele deve buscar todos os 
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elementos para a estabelecer como verdade cientifica. Isso nao 
deve ser conseguido com frieza e sim com dedicagao. 

Desta maneira e diversa a situaqao do simples expositor 
que tern precisao visceral de ser imparcial, da do historiador, 
interpretador dos acontecimentos, o qual nao pode, nem deve 
ser imparcial. 

Uma constante divergencia, entretanto, existe entre esses 
dois tipos de rebuscadores de coisas do passado: E' a hones- 
tidade que deve presidir a todos os trabalhos concernentes as 
paginas do preterito. 

O historiador, ainda que com calor defenda uma tese e se 
coloque em antagonismo contra os adeptos de tese oposta, deve 
entretanto ser honesto ao conservar a sua parcialidade a favor 
do que sustenta e do que advoga. 

O cronista, relata'ndo o fato, expondo uma situagao, ou 
descrevendo um fenomeno, nao precisa tomar partido e deve 
ser imparcial, mas sempre dentro da honestidade. 

Um, o historiador pode ser parcial! Outro, o cronista 
deve ser imparcial! Ambos, porem, devem ser rigorosamente 
honestos. 

Eu, na minha funqao de professor, com experiencia nao 
pequena, outorgada pela's varias decadas de continue labor nesse 
mister, continue a empregar as duas armas que eu julgo mais 
eficientes para a consecuqao do meu objetivo de professor, que 
e o de transmitir as ideias, os raciocinios, etc., aos alunos. Eu 
penso que a missao do professor e, por meio de aulas, de pales- 
tras, de seminaries, de coloquios, de conferencias, etc., argu- 
mentar, erigido um postabulo, um principio ou uma tese, no 
sentido de convencer o corpo discente. 

O professor que simplesmente expde, sem se interessa'r 
pela compreensao ou nao dos estudantes, nao cumpre a sua 
missao. 

Como eu disse acima, para conseguir o meu objetivo con- 
centrado na missao de convencer os alunos, uso sempre duas 
armas: 
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a) repetigdo. Repito muito, talvez dema'siada e fas- 
tidiosamente os metis conoeitos. Faqo isso premeditada- 
mente para melhor ficarem estes encrustados na mente do 
estudante. 

b) clareza. Procure sempre argumentar de forma a 
mais clara possivel para que o ouvinte acompanhe com 
facilidade os meus raciocinios. 

* 
* * 

Toda Economia de um agregado humano consiste em tres 
partes que devem, cada uma1 delas ser analisadas. Sao elas: 

a) Produgdo; 
b) Consumo; 
c) Intercdmbio. 

Cada grupo humano so pode viver em civilizagao, man- 
tendo, ainda que em diminuto grau, esses tres fatores de sua 
Economia. Ou antes, povo qualquer que ele seja, que nao 
possa evidenciar esses tres fatores, nao pode viver em civi- 
lizaqao. 

Assim, nao se pode conceber grupo humano, politicamente 
organizado ou nao, que nao produza e exporte qualquer coisa. 
Quanto maior forem essas, produqao e exportaqao, naturalmente 
maior sera o grau de riqueza e portanto de euforia economica 
e de civilizaqao desse grupo humano. 

Como exemplo concreto disso, temos que, o grupo de vicen- 
tinos, que, em menos de uma dezena de individuos, precedeu 
Martim Afonso, isto e, que vivia em S. Vicente antes de 1532, 
tinha uma produqao de escravos amerindios a qual embora 
pequena e proporcional ao infimo numero de moradores, era 
entretanto assaz palpavel. Quando o Planalto piratiningano se 
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povoou, a produqao de escravos amenndios, naturalmente foi 
aumentando na proporgao do numero de apresadores e do que 
havia para apresar. 

Tambem nao pode haver grupo humano civilizado, por 
mais pobre que seja, que nao tenha uma certa capacidade de 
consumo. Esta' pode ser pequena ou insignificante mesmo, mas 
esta sempre na dependencii dos tres fatores seguintes: 

a) poder aquisitivo. Todo grupo humano tern um 
determinado poder aquisitivo. 

b) nivel de vida. Tambem nao ha agregado humano 
que nao disponha de um nivel vital qualquer. 

c) numero de consumidores de cada grupo. 

Por fim, o ultimo elemento graduador da' Economia: 
Refiro-me ao intercdmbio, realizado entre o grupo humano 

e o mundo exterior, fisse intercdmbio compreende as trocas 
comerciais realizadas pelo grupo humano focalizado, isto e, o 
que ele produz e exporta e o que ele necessita para o seu con- 
sumo e importa de alhures. Nem tudo que ele produz e con- 
sumido "in loco". 

E' claro que muita coisa de sua produ^ao e consumida por 
ele mesmo. Mas o excesso dessa produqao e exportado e ven- 
dido, com o que e comprado o que e de precisao para o consumo 
do proprio grupo. 

Assim, para concretamente exemplificar, tomemos o grupo 
humano planaltino, no seculo XVII. 

Ele produzia de tudo que necessitava para1 o seu consumo 
imperioso, mas como a sua produqao de escravos amerindios 
era muito maior do que as suas apoucadas precisoes, exportava 
e vendia para quern deles precisa'sse. 

Como o Nordeste a^ucareiro precisava com imperio de 
abundante mao de obra, importava da regiao que a produzia. Dai 
o intercambio que dava ao Planalto uma certa possibilidade 
de adquirir do mundo exterior o que precisasse, como por 
exemplo objetos de metal, sedas, chumbo, polvora sal, objetos 
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de luxo, etc. O resto para satisfazer o nao elevado mvel de 
vida do planaltino era produzido "in loco". Dai a policultura, 
a pequena propriedade e o espirito democratico do planaltino 
dos primeiros seculos. 

Mas, esse intercambio, nao e tao simples, como a primeira' 
vista pode parecer. A maior ou menor facilidade dele depende 
de muitas circunstancias. Algumas destas sao: 

a) a distancia entre o local da produqao e o do con- 
sumo da mercadoria' (situagao geografica) ; 

b) a na'tureza dos territories ou das zonas atravessa- 
das, facilitando mais ou menos o transporte; 

c) os fretes cobrados pelos veiculos que efetuam o 
transporte; 

d) a existencia ou nao de fretes de retorno, determi- 
nados pelo consume das massals demograficas dos grupos 
humanos sob exame. 

Assim por exemplo, concretizando as ideias supra, te- 
mos que: 

O Planalto paulista exportava escravos amerindios apresa- 
dos nos estabelecimentos jesuiticos, vendendo-os para o Nor- 
deste aqurareiro, que deles precisava, pois estava na impossi- 
bilidade de importar africa'nos. 

Mas, para a exportaqao de escravos amerindios para o 
Nordeste, era preciso atravessar a Serra' do Mar. Esta era de 
transit© dificilimo e impossivel de ser franqueada a passagem 
de qualquer mercadoria pesada. Ora o escravo amerindio, apre- 
sado no Planalto, podia se auto transportar e atravessar, com 
relativa facilidade o tremendo obstaculo que, a ingrata Nature- 
za colocou, isolando a regiao planaltina do resto do mundo. 
Assim, o impecilho de ordem orografica determinava ao Pla- 
nalto piratiningano uma exportaqao circunscrita ao escravo ame- 
rindio, que se auto transportava. Nenhum outro genero de 
exportaqao seria possivel a regiao pla'naltina, previamente con- 
denada pela Natureza, a situaqao que teve no decorrer da sua 
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evolugao historica. Havera melhor exemplo de determinismo 
mesologico ? 

Outro exemplo que bem materializa as ideias supras, esta 
no Nordeste a^ucareiro; 

Essa regiao produzia e exportava aqucar. Uma menor 
distancia da Metropole consumidora eliminou a concorrencia 
das Capitanias do Sul, menos bafejadas pela Natureza. 

A propria euforia da exportagao inicial atraiu para a zona 
nordestina grandes massas demograficas, que se foram locali- 
zando nas colonias da parte nordestina do Brasil. Essa massa 
tinha naturalmente um certo poder de consume. Dai os fretes 
de retorno. 

Os navios que iam para a Metropole levando o aqucar, vol- 
tavam cheios de mercadorias importadas, para o consume das 
grandes massas demograficas enriquecidas com a' produ^ao do 
agucar. 

Enfim ai ficam esses exemplos concretes, os quais se repe- 
tem em rela^ao ao ouro, ao muar, ao aqucar paulista, ao cafe, 
etc., com uma tal constancia que nos permitem tirar uma1 regra 
geral aplicavel a todos os casos similares. 

* 
* * 

Com o exposto, temos que as circunstancias nas quais se 
realizam os intercambios variam muito, determinando intensa 
variacao na densidade e na forma que caracterizam os diferen- 
tes tipos dos intercambios de cada regiao. 

Para se restatirar o passado de um grupo humano qualquer, 
temos que estudar a sua Economia, no sen triplice aspecto 
enunciado, porque com o que se apurar muita explicagao cla- 
reara os casos obscuros e aparentemente misteriosos. 

Sim, porque e precise que fique tudo bem patente, que nao 
basta se descrever uma situaqao, e preciso que ela seja expli- 
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cada quando nao justificada, depois dela ter sido interpreta'da 
e criticada. 

Sem uma analise profunda da Economia de cada regiao, 
ou de cada! agregado humano nao se pode conseguir essa inter- 
pretaqao cn'tica, ou essa serie de explicaqoes que justificam e 
tomam compreensiveis os acontecimentos que a Cronologia nos 
expoe sem o menor comentario. 

Com esses raciocmios, conclue-se que, na evolugao dos po- 
vos, a Economia representa a funqao de Causa mater. 

Esta repousa' sempre na Economia, e na Historia Brasi- 
leira o papel principal da Economia e de tal relevancia que a 
asserqao se faz incontestavel. O que varia e a1 forma de 
como se da a interferencia dela, mas a causa e sempre a mes- 
ma. Ate as manifestagoes psicologicas ou sentimentais mais 
evidentes tern sempre o seu fundamerrto na Economia. Nem 
sempre esta aparece com evidencia, pois muitas vezes ela se 
oculta com misterio, nos refolios umbrosos das aparencias en- 
ganadoras. Compete a'o historiador arguto raciocinar profun- 
damente e descobrir o esconderijo onde reside a causa economi- 
ca, que como um ponto nevralgico serve de base para todos os 
acontecimentos visiveis. 

* 
* * 

As fontes dinamadoras de elementos mais ou menos me- 
recedores de fe para a reconstituigao de capitulos do passado sao: 

1) Documentos; 

2) Ensinamentos de varies ramos cientificos; 

3) Analogia e razao natural das coisas; 

4) Logical tirada da repercussao da evolugao histo- 
rica de outros povos; 
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5) Toponimia; 
6) Literatura, Folk-lore, Musica, Pintura, Arquite- 

tura, etc.; 
7) Tradipao oral transmitida em familias ; 
8) Ensinamentos de autoridades e ; de mestres rece- 

nhecidos; 
9) Relates e testemunhos coevos de viajantes, visi- 

tantes, etc. 

As reconstituigoes de atos do passado devem ser feitos de 
acordo com essas fontes, que assim formam um con junto for- 
necedor de elementos para que, bem pesados, interpretados e 
critipados, a historia possa ser escrita. 

E' claro que, para o objetivo que se tem em vista, os do- 
cumentos formam as fontes primordiais, mas isso nao quer dizer 
que a documentapao estabelepa verdade absoluta e incontesta- 
vel. O documento precisa ser interpretado e dele aproveitado 
o maximo que possa servir para elucidar um determinado fato. 
E' por isso que o historiador deve possuir uma' cultura ampla. 
afim de poder interpretar o documento sob varios aspectos. 

Essa cultura ampla ainda se faz desejar no historiador, a 
fim de que ele possa intercalar, combinar, interligar e sincro- 
nizar os conhecimentos estabelecidos pelo documento, com ou- 
tros auridos de outras fontes. 

Sendo o documento a fonte principal, isto e, do qual se 
podem estabelecer as asserpoes mais seguras, outros elementos 
para a edificapao historica existem e nao podem ser deaprezados 
os seus ensinamentos. 

Cuvier dizia! que por um simples osso ele podia restaurar 
um animal monstruoso das epocas pre-historicas. 

Em restaurapao do passado se da absolutamente a mesma 
coisa. Por uma simples pepa, por mais secundaria e insignifi- 
cante que aparente, poder-se-a reconstruir um fenomeno, um 
capitulo ou uma epoca, ou ainda uma situapao. 

Militando afincadamente nesse objetivo, a Historia cons- 
tantemente recorre a varios ramos cientificos. E ainda por isso. 
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eu repito e insisto, o historiador precisa estar munido de cultura 
geral muito ampla, a fim de poder ao menos compreender os 
assuntos de que precisa lancar mao, para atingir com mais feli- 
cidade o seu desideratum. 

Geralmente, pelo conceito vulgar, Historia e uma materia 
facilima e acessivel a qualquer pessoa, tuna especie de "agua 
com aqucar", ao alcance do mais rudimentar estagio cultural. 

Engano completo! Historia e uma materia que exige a 
maior dedicaqao e a especializaqao mais profunda. A fungao 
de historiador nao esta ao alcance de qualquer um. E' preciso 
haver a! maior dedicaqao e nao pode ser considerado um sim- 
ples "bico", o mister de historiador, que requer certa exclusi- 
vidade, tal e sua exigencia. 

Ao ser feita a reconstituiqao do passado, e preciso que o 
raciocinio trabalhe muito ao par com o bom senso e a' logica. 
Alem disso se faz mister que o historiador ponha em aqao certa 
dose de imaginaqao. Na'turalmente, o imaginado nao pode, sem 
a base solida de provas seguras, ser tido como verdade Sera, 
quando muito, simples hipotese, que podera ou nao ser trans- 
formada em verdade cientifica. 

Sem certa dose de imaginaqao, o historiador fica a repetir 
o estafadamente sabido. Esse repetidor de coisas ja sabidas, 
nao e historiador, ma:s sim tun simpes parasita, muitas vezes 
acumulando cabotinismo enfatuado. 

Outra fonte historica da qual dimana nao pouca luz e a 
toponimia. 

A toponimia paulista e uma fonte historica esclarecedora 
de vastissimos horizontes concernentes ao passado desta terra. 

Entretanto, essa importantissima e fecundissima fonte his- 
torica nao tern sido explorada pelos que tern estudado o nosso 
passado. 

E' deveras lamentavel essa sensivel lacuna, pois tern essa 
falha acarretado muita sombra na' historia paulista. 

Estudemos a toponimia: 
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O povoamento da Capitania vicentina se teria feito como 
nas demais, isto e, bordejando o literal atlantico. Assim a topo- 
nimia litoranea nao podia deixar de ser portuguesa, como se 
podera verificar, nao so da toponimia atlantica vicentina, como 
a toponimia das capitanias mais a'o norte. 

De fato, ai se vem nomes como Santos, Sao Vicente, Ca- 
naneia, Sao Sebastiao, Rio de Janeiro, Vitoria, Salvador, Vila 
Velha, Recife, Olinda, Ilheus, Pernambuco, Porto Calvo, For- 
taleza, Natal, Abrolhos, etc. Mas tendo a Capitana vicentina 
perdido a primeira batalha do aqucar, em favor do afortunado 
Nordeste, os sens colonizadores foram obrigados a se internar 
no sertao, para poderem sobreviver ao resultado da competiqao 
economica do agucar. Indo obriga'toriamente para o interior, 
esses colonizadores vicentinos foram constrangidos, no meio 
do seculo XVI, a transpor a Serra do Mar, galgando o Planalto 
piratiningano. Teria sido essa transposiqao uma verdadeira fa- 
ganha!, tais eram as condi^oes bravias do grande obstaculo que 
arestoso e hostil se antepunha formidoloso entre o literal vicen- 
tino e o Planalto piratiningano. 

De fato, foi nesse medio quinhentismo que foram funda- 
dos Santos Andre e Sao Paulo, denunciando isso que so entao 
se dava a invasao do Altiplano. Assim, esta teve lugar no me- 
dio quinhentismo devido a primeira batalha do agucar. Veja-se 
a absoluta paridade de datas! 

Mas para transpor a Serra1 do Mar, fatalmente se teria 
operado uma rigorosissima seleqao. So os mais provides de 
forqa fisica e de agilidade teriam passado por esse filtro que 
foi a Serra do Mar. 

So o elemento masculino teria passado. O elemento femi- 
ndno, naturalmente menos forte, teria permanecido em Sao 
Vicente, teria retornado a Metropole ou teria passado as capi- 
tanias mais acessiveis do afortunado Nordeste. 

Eis que com isso, o Planalto teria recebido so elemento 
masculino portugues. fiste, na natural precisao do elemento 
feminino, Hgou-se as indias regionais. Dai o mameluco, que foi 
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indiscutivelmente o grande fator do apresamento! Sem ele, 
teriamos tido a grande epopeia seiscentista? (1). 

(1) Como eu ja asseverei em publicaqoes anteriores, a Serra do 
Mar, com as suas dificuldades de transposigao, foi um maravilhoso filtro 
depurador dos elementos povoadores do Planalto piratiningano. So os 
elementos dotados de maior fortaleza fisica e moral conseguiram varar 
o magno obstaculo geografico e se reproduzir em terras paulistas, per- 
petuando, atraves das geragoes s-eguintes, as qualidades e virtudes que os 
fizeram vitoriosos. 

Assim depurados, os futuros povoadores eram arrojados e pressio- 
nados contra a muralha do mar, pela incoerdvel vis propulsiva, decorrida 
do resultado da primeira batalha do agucar. 

De fato, a perda da competigao economica, que foi a primeira bata- 
lha do agucar, que emigrou das plagas vicentinas para o afortunado 
Nordeste, na primeira metade dos quinhentos, determinou, como eu ja 
afirmei, o internamento das populagoes vicentinas. Esse internamento 
seria uma consequencia fatal do resultado do prelio do agucar. Sim, por- 
que, sem essa fonte de riqueza, que fariam os moradores vicentinos? Sem 
elementos de vida em civilizagao esses moradores, so entao deixaram de 
arranhar o litoral e se descolando das praias vicentinas, animados de 
magna pressao enfrentaram as arestosidades da Serra. A prova disso 
esta que a fundagao de Sao Paulo foi so em 1554 e a de Santo Andre 
em 1553. 

Por que so entao? Nao seria natural que fosse antes? 
Nao seria de se correlacionar um fenomeno com outro? 
Com isso a Serra, assim pressionada, teria agido como filtro e tendo 

deixado passar os elementos de maior fortaleza, os unices que teriam 
enfrentado as arestosidades da Serra, determinou o cruzamento euro- 
americano, o qual foi muito mais intenso do que geralmente se pensa. 

Ha quern seja radicalmente contrario aos cruzamentos em geral. 
Mas se pensarmos bem e observarmos com atengao, chegaremos facilmente 
as conclusoes seguintes: 

a) Nao existem no seio da civilizagao atual ragas absoluta- 
mente puras, pois toda a pureza seria relativa. 

b) Quanto mais puras sao racialmente os grupos humanos, me- 
nos civilizados eles sao. 

Sim, porque quanto mais civilizados sao os homens, mais eles 
se movimentam. mais estendem o raio da sua atividade, mais eles 
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sofrem a interxerencia, a influencia, etc., de outros agrupamentos e 
portanto mais ocasioes eles tem para se misturarem. Contrariu 
sensu quanto mais asselvajado for um grupo humano, mais isolado 
ele se encontra, por qualquer acidente geografico, que, para eles, 
mais se avultam, dadas as suas pequenas possibilidades de trans- 
posigao. 

Lapouge e os da escola do gobinismo sao contrarios, in totum, a 
mestigagem racial, existindo ate hoje ardentes defensores dessas ideias 
avelhantadas, figurando disposigoes legais nesse sentido entre nao poucos 
povos cultos. Entretanto, e o simples bom senso, e a observagao que 
repelem essas teorias de pureza racial. E' certo que ha cruzamentos 
funestos que nao sao aconselhaveis. 

Na nossa hipotese, vemos que os cruzamentos euro-americanos rea- 
lizados no planalto nos seculos XVI e XVII, dao a demonstragao de que 
ha cruzamentos que fogem aos prognosticos sombrios de Lapouge e se 
enquadram perfeitamente no raciocinio que acima deixei estabelecido. 

Os cruzamentos efetuados no planalto paulista, entre as suas gran- 
des evidenciagoes de elevada eficiencia e de afortunado resultado, exibem 
a evolugao historica do planalto. {Evolugdo da Economia Paulista e 
as suas Causas; Alfredo Ellis Junior; Serie Brasiliana, Cia. Editora Na- 
cional), o bandeirismo, a mineragao aurifera, a plantagao da lavoura 
de cafe, a construgao da estupenda civilizagao planaltina, a edificagao 
no Planalto do maior parque industrial da America Latina, etc. Mas, 
alem desses fatos que sao, por certo extraordinarios, para identificar uma 
estirpe superior, existem outros indices demonstradores dessa superio- 
ridade, os quais se podem consubstanciar nas provas de grande fecun- 
didade dos planaltinos. 

O simples fato de uma estirpe ser fecunda, nao implicaria em que 
ela fosse eficiente, mas uma das acusagoes, partidas dos adeptos de La- 
pouge e de outros gobinistas, contra as estirpes caldeadas, consiste em 
dizer serem as mesmas estereis. 

O desmentido mais cabal disso se encontra na analise que se pode 
proceder na mestigagem euro-americana. 

Os cruzamentos de ibericos e indios foram, eomo se disse, de grande 
prolificidade, e um exame, nao so nos trabalhos dos linhagistas como 
nos documentos de publicagao oficial, revelam casos extraordinarios, 
evidenciando da forma mais patente essa virtude, em grande parte fruto 
do cruzamento eugenesico. 

Gragas a pesquisas que fiz nas fontes citadas consegui separar os 
seguintes exemplos de cruzamentos fecundos, os quais, pelo numero deles, 
podem servir de regra; 
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Joao Ramalho e Bartyra, filha de Tibiriga: 8 filhos. 
Pedro Bias e Terebe, filha de Tibiriga: 13 filhos. 
Domingos Luiz Grou e uma filha do cacique de Carapicuhyba: 

7 filhos, 32 netos, 80 bisnetos (conhecidos). 
Braz Gongalves e uma filha do cacique de; Virapueiras: 4 filhos, 

10 netos, 48 bisnetos (conhecidos). 
Pedro Afonso e uma india tapuia: 4 filhos, 9 netos, 10 bisnetos 

(conhecidos). 
Braz Esteves Leme e uma india; 14 filhos. 
Braz Esteves Leme, o moqo, mameluco 1/2 sangue e uma india: 20 

filhos, com 3/4 de sangue. 
Manoel Fernandes Ramos com Suzana Bias, mameluca 1/2 sangue, 

teve: 8 filhos, 35 netos, 94 bisnetos (conhecidos). 
Salvador Pires, com Mecia Ussu, mameluca com 3/4 de sangue 

indio: 7 filhos, 39 netos, 184 bisntos (conhecidos). 
Bartholomeu Bueno da Ribeira, sevilhano, casado com Maria Pires, 

mameluca, 1/8 de sangue indio, teve; 7 filhos, um dos quais Amador 
Bueno o aclamado, que se casou com Bernarda Luiz, mameluca, descen- 
dente de Tibiriqa, teve; 9 filhos, um dos quais Antonio Bueno que se 
casou com a paulista de raga mameluca, Maria Amaral S. Payo, tendo 
13 filhos. 

Biogo Bueno, outro filho do aclamado, casando-se; com Maria de 
Oliveira Leme, tambem descendente de Tibiriga, teve 12 filhos, um dos 
quais, Francisco Bueno da Fonseca, casado com Maria Jorge; Velho, 
teve: 8 filhos, sendo Biogo Bueno da Fonseca um deles, que, casando-se 
com sua prima Joana Bueno, teve 12 filhos (note-se a consanguinidade) ; 
Manoel Xavier Bueno, outro filho de Francisco e irmao de Biogo se 
casou com sua prima Lucrecia Leme Borges de Cerqueira Bueno, tendo 
10 filhos. Bomingos Luiz, o carvoeiro, casando com uma mameluca, 
neta de Tibiriga, teve dela 7 filhos, dos quais Ignez Camacho foi uma, 
a qual se casou com dois Portugueses sucessivamente; (Francicco Teixeira 
e Joao da Costa Lima), deles tendo 13 filhos, dos quais Joao Machado 
de Lima, casado com a paulista Maria Leme da Silva, teve 11 filhos; e 
Izabel da Costa, casada com Francisco Sutil de Oliveira, deixou 8 filhos, 
sendo um deles Joao Sutil de Oliveira, marido que foi de Maria Ribeiro, 
tendo sido assassinado com sua mulher, logo depois do casamento, dei- 
xando, por isso, apenas 2 filhos sendo Sebastiao Sutil de Oliveira um 
deles o qual deixou de sua mulher 17 filhos. 

Maria Sutil, outra filha de Izabel da Costa, casando-se com o ma- 
meluco Caspar Sardinha, dele teve 12 filhos; Ignez da Luz, outra filha 
de Izabel, casada com o portugues Bomingos da Santa Maria, teve 7 
filhos; Paschoa da Costa, ainda outra filha de Izabel, casada com o por- 
tugues Caspar de Lovera, teve dele 4 filhos apenas, mas um dos seus 
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filhos, Lourenga da Costa, que se casou com a paulista Catharina d'Horta, 
teve 11. 

Destes dados se observa, com extraordinaria freqiiencia, que todas 
as vezes que os mamelucos paulista se ligavam a Portugueses de puro 
sangue, caia a fecundidade, a qual subia muito se, em vez disso, se casa- 
vam eles entre si (amixia). 

£sse fenomeno e particularmente observavel se se estudar a familia 
dos Camargos. 

Juseppe de Camargo, sevilhano, se casou com Leonor Domingues, 
descendente de Tibiriga, dela tendo 8 filhos, um dos quais Fernao de 
Camargo, que se casou com Mariana do Prado, paulista, deixou dela 14, 
sendo um deles Fernao de Camargo Ortiz, que se casou com a paulista 
Joana Lopes, tendo dela 13 filhos, um dos quais Fernao Lopes de Ca- 
margo, que se casou com a 1/2 paulista Maria de; Siqueira, tendo dela 11. 

Marcelino de Camargo, outro dos 8 filhos de Juseppe, casando-se 
com sua parenta Messia Ferreira Pimentel, descendente de Tibiriga e 
de Pequeroby, dela teve 11 filhos, um dos quais, Joao de Camargo Pi- 
mentel, que por sua vez foi casado com uma parente, Maria Franco de 
Oliveira, neta de Amador Bueno, e portanto proveniente daqueles dois 
caciques guaianazes, dela tendo 12 filhos. Francisco de Camargo Pi- 
mentel, outro filho de Marcelino, tendo-se casado com a paulista Izabel 
de Oliveira Cardoso, dela teve 18 filhos, cujo chefe era Marcelino de 
Camargo. 

Mariana de Camargo Pimentel, tambem filha de Marcelino, casada 
com Paschoal Delgado Lobo, paulista de ascendencia mameluca, teve dele 
10 filhos. 

Eis a prova magnifica da fecundidade de gente mameluca paulista. 
Analisando as obras de Taques e de Silva Leme, consegui achar 

raedias magnificas, a proposito da fecundidade dos cruzamentos de euro- 
peus com mamelucos de diversas proporgoes de sangue indio ate 1/8. 
duas ou tres geragoes, quasi todos os casamentos no planalto eram entre 
os mamelucos de diversas porcentagens de sangue, porque a partir de 
duas ou tres geragoes, quasi todos os casamntos no planalto eram entre 
mamelucos de maior ou menor quantidade de sangue indio. Toda a 
populagao era mameluca, com ligeiras excepgoes, principalmente de algu- 
mas familias, como os Taques, os Lemes, etc., que levaram tempo para 
entrar na mestigagem geral. Assim sendo, as medias de fecundidade, 
para os mamelucos em geral, sao as que apurei para o planalto. 

As medias dos quadros abaixo nao foram tiradas de um material 
muito abundante, resumindo-se as observagbes em uma centena de casais 
aproximadamente, porque nao consegui dados mais completes; em todo 
caso ja se podera fazer uma ideia bem aproximada do que tenha sido a 
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Dai a lingua tupi-guarani falada no Planalto, como nos 
evidencia Sergio Buarque de Holanda no seu Raizes do Brasil. 

Dai a toponimia tupi-guarani, dominando de forma quase 
absoluta no Planalto, como se pode facilmente observar pela 
etimologia das palavras que ate hoje designam nao so os 
acidentes geograficos planaltinos, como os nomes ds municipios, 
que tiveram origem nos aglomerados quinhentistas e seiscen- 
tistas, como Parnaiba, Mogi, Jundiai, Atibaia, Itu, Sorocaba, 
Jacarei, Taubate, Pindamonbangaba, Guaratingueta, etc. 

O fato desses nomes indigenas serem precedidos de nomes 
de Santos da religiao catolica, apenas demonstra a enorme in- 
fluencia das congregaqoes religiosas nessa epoca' apenas recem- 
saida das trevas medievais. Assim do sincretismo religiose com a 
influencia amerindia, temos a toponimia paulista dos seculos 
XVI e XVII, a qual divergindo profundamente do resto do 
Brasil portugues, nos escancara um dilatado horizonte sobre as 
atmosferas psicologicas das varias colonias portuguesas no Novo 
Mundo. 

fecundidade mameluca, e do que foram os resultados do cruzamento entre 
europeus e mdio; 

Medias de CRUZAMENTOS fecundidade 

Europeu com mdio  8,5 
Europeu com mameluco 1/2 sangue  5,9 
Europeu com mameluco 1/4 sangue  6,17 
Europeu com mameluco 1/8 sangue  7,16 
Europeu com indio e com mamelucos ate 1/8 sangue, 

em geral  6,82 

Ve-se, por a:, o desmentido mais cabal sobre a esterilidade do 
mestigo. 

E' verdade que a tese nao deve ser generalizada em relagao a todos 
os casos de cruzamentos, mas ao menos no concernente as mestigagens 
entre o amerindio e o europeu, os resultados foram altamente fecundos. 
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Mais tarde, no seculo XVIII, o ouro atraindo de Portugal 
a avalanche de reinois, os quais numerosos transbordaram sobre 
a Paulistania, sedimentou na nossa terra outra camada de reve- 
ladora toponimia'. Essa respirando intensa psicologia lusa evi- 
denciou outra situaqao! 

Enquanto isso, no Nordeste, o a^ucar, com a euforia eco- 
nomica, soldava na regiao o espirito metropolitano portugues 
evidenciado pela toponimia. 



CAPlTULO I 

DEMOGRAFIA SETECENTISTA 

Quando o seculo XVII entrou na sua ultima decada, isto 
e, em 1690, a populagao planaltina da capitania vicentina subia 
a cerca de 7.000 a 12.000 habitantes entre brancos, Indies e ma- 
melucos, compreendendo todos os aglomerados situados no vale 
do rio Paraiba. 

fisse total demografico de 10.000 habitantes para o Pla- 
nalto paulista no fim do seiscentismo, nao pode deixar de ser 
uma mera opiniao subjetiva sem sustentaculo em base muito 
aceitavel. De fato, Machado de Oliveira estabeleceu para o 
meio do seculo XVII, 3.000 habitantes para o Planalto pira- 
tininga'no. 

Nada, pois, de inverosimil que em meio seculo, sem haver 
nesse interim surgido qualquer fenomeno economico que atrais- 
se a emigraqao, antes pelo contrario, a populaqao planaltina 
tenha duplicado. O crescimento dala, na1 primeira metade do 
seiscentismo, nao vinha obedecendo essas ampliagoes, pois em 
1592 o mesmo Machado de Oliveira assinalava apenas 2.500 ha- 
bitantes. Ora, se em 50 anos da primeira metade do seiscen- 
tismo o crescimento demografico do Planalto foi minimo, nao 
havia razao para que nos outros 50 anos de seiscentismo se 
registrasse um maior aumento. Assim consignado um cresci- 
mento como fez o nosso calculo, nao andamos muito longe da 
verdade. Ainda, na falta de elementos mais diretos, como re- 
censeamento, estatisticas, depoimentos, etc., somos obrigados a 
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buscar nos elementos indiretos, meios para se concluir alguma 
coisa em materia do quantum da populagao planaltina. 

De acordo com a divisao feita dos onus propiciados pela 
paz da Holanda e pelo dote da infanta D. Catarina, a capitania 
vicentina era 25 vezes menos rica' que o conjunto brasileiro. 
Diadte disso, se impoe a conclusao de que a proporqao reinante 
sobre a popula^ao vicentina e a do Brasil todo, deveria ser mais 
ou menos essa mesma. 

Sendo a popula'qao toda do Brasil. segundo o mesmo Ma- 
chado de Oliveira, em 1690, 184.000 a 300.000 almas, o Planalto 
paulista' teria 7.000 a 12.000 habitantes. 

A esse proposito, confirmando em suas linhas gerais, o ra- 
ciocinio acima, Simonsen diz na sua Historia Economica do 
Brasil: 

"De fato, apesar de serem escassa's as informaqoes estatis- 
ticas da epoca, nao e demasiado atribuir-se ao Brasil de 1690, 
uma popula<;ao livre acima de 100.000 habitantes. Mas as capi- 
tanias paulistas nao tinham 15.000 e o Rio de Janeiro mais de 
20.000 almas. Cerca1 de 70% da populagao brasileira concen- 
trava-se nas regioes nordestinas. (Acho pouco). 

Sao Paulo, Santo Amaro, Guarulhos, Santos, Sao Vicente, 
Mogi das Cruzes, Jacarei, Sao Jose, Ta'ubate, Guaratingueta, 
Araqariguana, Itu, Atibaia, Nazare, Juqueri, Parnaiba, Soroca- 
ba, Jundiai, Ubatuba, Sao Sebastiao, Itanhaem, Cananeia, Pa- 
ranagua, Sao Francisco, Laguna, Curitiba, eram vilas, povoa- 
qoes, lugares variando de 30 a 500 almas. 

Santos e Sao Vicente, reunidas, teriam 1.500, e Piratininga 
3.000 habitantes. 

Quantos desses Paulistas poderiam se deslocar para o po- 
voamento das regioes em que se minerava? 

Pouco mais de urn milhar! Ora, para se aquilatar da inva- 
s5o que sofreram as zonas central e sulina, decorrentes dos des- 
cobertos, basta a constataqao de que nesse seculo a populaqao 
total subiu da casa dos 200.000 para' mais de 2.500.000 habitan- 
tes e que de menos de 30%, passou o Sul a possuir acima de 
50% da populaqao colonial. 
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fisse surto demografico, nao podia deixar de abater a in- 
fluencia paulista nas Mina!s Gerais e alterar profundamente o 
facies da sua evoluqao, pois que Sao Paulo tambem sofreu, con- 
quarfto em muito menor escala, a invasao das populaqoes ad- 
vent icias". 

De tudo quanto ficou asseverado, o Planalto paulista teria 
uma populaqao entre 7 e 12.000 habitantes. 

Ai surge a cruciante questao: Por que essa diminuta po- 
pulagao? Sim, porque a funqao da Historia nao e apenas cons- 
tatar o fato por mais minuciosamente que isso seja feito. 

Isso seria reduzir a Historia a uma mera reportagem. 
A historia deve nao so constatar o fato, mas tambem expli- 

ca-Io, isto e, reconstituir o fenomeno procurando esclarece-lo 
em sua's causas e consequencias. 

Isto posto, se faz para nos obrigatorio buscar a causa da 
popula^ao planaltina ser apenas essa que e diminuta em relaqao 
a que se aloja'va no afortunado Nordeste. 

A causa de ter o Planalto tao pouca populaqao reside, a 
meu ver, em nao haver na regiao uma grande fonte de renda. 
Sim, porque, para que uma populaqao qualquer se concentre em 
uma regiao, se faz imperiosa a existencia de uma base eco- 
nomica qualquer. E' preciso que se tenha em mente que para 
que uma regiao atraia emigraqao deve possuir uma riqueza 
qualquer. Assim, as populaqoes de uma regiao estao sempre na 
razao direta da riqueza que essa regiao explora. Essa riqueza 
e que se faz base da populaqao regional, outorgando atrativo para 
a emigraqao e facultando meios para aumentos demograficos. 

Com isso temos que a populaqao nordestina tinha, como 
base causal, o acucar e, seguindo esse mesmo raciocinio, o Pla- 
nalta teve a sua fraqueza proporcionalmente dosada pela sua 
-fraqueza economica. Ai temos por que o Planalto apresentavS 
no inicio da mineraqao do ouro um tao fraco indice demografico. 

Tivesse tido o Planalto paulista uma' base economica maior 
que a de um simples apresamento, teria1 fatalmente podido apre- 
sentar maiores elementos populacionais. 
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Com a descoberta do ouro, o nosso Planalto sofreu forte 
hemiorragial, alem de notavel albuminuria. 

E' claro que, com o ouro, as populagoes paulistas foram 
atraidas pelas mil promessas em que a mineraqao do fulvo metal 
era prodiga e que deveriam exercer uma grande fascinaqao na's 
famintas e esfarrapadas gentes do altiplano vicentino. Tambem 
e facilmente concebivel que foi a nata da populaqao paulista a 
que emigrou para a regiao do ouro. Sim, porque so emigrou 
o forte, o de espirito aventuroso, o avido de cubiqa, o que nao 
se acomodava aos minguados horizontes locals, o que buscava nas 
terras nunca dantes perlustradas novas cenas empolgantes e 
novos motives para satisfazer as ambigoes. Os que obedecem 
os modestos e pacificos delineamentos dos Sanchos, facilmente se 
acomodam. fistes nao emigram. 

Dai nao se conclui que o Planalto paulista, dessorado pelas 
Gerais, tenha ficado perpetuamente com sua populaqao inferio- 
rizada. Nada disso! Um individuo com traqos dominantes de 
Sancho, podera ter um genotipo de Quixote e podera recessiva- 
mente procriar descendentes com perfis aquixotados, reprodu- 
zindo tipos superiores que em geraqoes subsequentes teriam 
formado porcentagens das populaqpes supervenientes. 

Seja porem como for, a populaqao paulista emigrada para 
as Gerais foi a primeira a entrar na regiao do ouro. 

Quantos foram? Nao dispomos de elementos para precisar 
o numero dos que acorreram ao "rush" do ouro, entrando nas 
Gerais. Em falta de elementos exatos, com base em documen- 
tos, ficamos obrigados a calculo subjetivos, baseados em ele- 
mentos indiretos. Assim, eu cheguei a conclusao que, de inicio, 
cerca de 800 paulistas (homens unicamente) .entraram nas Ge- 
rais, transpondo a Mantiqueira pelo candnho velho, ou por 
Atibaia. Estarei certo? E' claro que eu levanto simples hipo- 
tese! Estou mesmo disposto a retificar esse total, desde que 
surjam elementos de convicqao que me levem a esse proceder. 

* 
* * 



— 35 — 

Sangrada, a populagao paulista a principio, logo nas pri- 
meiras decadas do setecentismo, comeqou a crescer para atingir 
a cifras enormes e inimaginaveis na segunda metade do seculo. 

Segundo Machado de Oliveira. a populagao paulista, em 
1777, subia a 116.975 habitantes. Isso quer dizer que em tres 
quartos de seculo, Sao Paulo viu a sua populaqao decuplicada, 
isto e, um aumento de 1.000%. E' espantoso! Por que esse 
crescimento formidavel? E' imperiosa a existencia de uma 
causa que explique esse fenomeno. Sim, porque a funqao da 
Historia nao se limita apenas a constatar um fato. A Historia 
deve reconstituir um dado fenomeno e para isso tern que estu- 
da-lo nas suas causas, como tambem nas conseqiiencias que 
dele porventura derivem. 

Concebendo assim a Historia, temos que procurar a causa 
para tao grande aumento. Busca'ndo nesse sentido, encontrei 
a seguinte explicaqao, a qual me parece satisfatoria: 

Os paulistas derrotados na guerra dos Emboabas e expo- 
liados das suas legitimas propriedades nas Gerais pelos reinois, 
acobertados pela ma fe metropolitana, refluira'm ao Planalto e 
fizeram desta regiao um emporio que foi abastecedor das Ge- 
rais. Infelizmente o Planalto nao dispunha de recursos para 
ser um grande entreposto mercantil. Regiao pobre, pequena, 
fracamente povoada, pouco ou nada produzindo, embora terri- 
torialmente contigua do imenso mercado de consumo que eram 
as Gerais, com a qual dois ou tres caminhos trafegaveis liga- 
vam, nao podia tirar muito proveito da sua extraordinaria 
situaqao. (Ellis, "O ouro e a Paulistania", Boletim da cadeira 
de Hist, da Civiliz. Brasil. da F. F. C. L. da Univ. de S. Paulo). 

Apesar disso, entretanto, o Planalto lucrou muito com o 
comercio com as Gerais, fornecendo progressivamente recursos 
de que dispunha cada vez mais na proporqao em que se expan- 
dia! territorial e demograficamente. Sao Paulo foi entao a ver- 
dadeira retaguarda economica das Gerais. Quern em primeiro 
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lugar se referiu a isso foi o prof. Taunay em carta a Roberto 
Simonsen, a qual vem publicada no volume I da Histdria Eco- 
nomica do Brasil. 

Mais tarde, com este excelente ponto dc partida, o Boletim 
8 da cadeira de Historia da Civilizaqao da Faculdade de Filo- 
sofia, Ciencias e Letras, perfilhando a ideia a aprofundou, ti- 
rando o maximo partido que ela poderia oferecer. 

Assim, sera facil explicar o enorme aumento demografico 
registrado pelo Planalto, o qual e inigualado em todo o mundo. 

Isso nos da ideia de quao importante seria o movimento 
comercial entre o Planalto e as Gerais. 

No principio, a regiao piratiningana fomeceria as terras 
do ouro, as suas poucas disponibilidades em trigo, milho, feijao. 
batatas, marmelada, laticinios, gado, carnes salgadas, manadas 
de carneiros, recuas de porcos, la, algodao, aqucar, tecidos, rou- 
pas feitas, couros, etc. 

Depois, talvez ja no meio do seculo XVIII, os artigos da 
exportaqao paulista foram se restringindo, a ponto de se resu- 
mir no aqucar fabricado com os canaviais de Campinas, Mogi 
Mirim, Itu, Porto Feliz, Piracicaba, etc. Quase que exclusiva- 
mente a! faina aqucareira empolgou a atividade agricola paulista. 

Foi tao grande o crescimento demografico de Sao Paulo, 
que Portugal, sob o consulado de Alexandre de Gusmao, podou 
o territorio paulista formando novas capitanias e por fim supri- 
miu a autonomia da capitania paulista. Mas nada adiantava! 

Sao Paulo era como a hidra cuja cabeqa crescia! Ou ainda, 
Sao Paulo era como a! lendaria Phoenix, que renascia das pro- 
prias cinzas. Durante o curto pertodo de 15 anos, Sao Paulo 
esteve privado da sua individualidade. Pois era tao grande 
a sua "vis vis propulsiva demografica que Portugal teve que 
restaurar a sua autonomia suprimida nos tempos do consulado 
de Alexandre de Gusmao no reinado absolutista de D. Joao V. 
Nao foi por amor a Sao Paulo que no governo metropolitano de 
D. Jose, Pombal restaurou a capitania paulista. Foi forqado a 
isso! 



CAP!TULO II 

A SERRA DO MAR 

Infelizmente, ao se estudar o passado paulista, nao tem 
sido atribuida a Serra do Mar a importantissima funqao por 
esse arestoso acidente geografico, exercida na evoluqao do agre- 
gado humano localizado em Piratininga. 

O estudo do passado da nossa terra vem sendo feito, como 
se essa muralha orografica nao existisse. Isto e, estuda-se a 
formaqao historico-psicologica da nossa gente, a sua evoluqao 
economica, etc.. como se esse obstaculo irremovivel e de difi- 
cilima transposigao nao existisse, on tivesse influencia minima. 
Ate hoje, a feitura geografica do nosso her go esplendido tem 
sido desprezada e a modelagao do palco, onde se processou a 
evoluqao secular da nossa gente, nao tem sido apreciada, apesar 
da evidencia causal da Serra do Mar influindo decisivamente na 
quase totalidade dos atos do drama da Historia paulista. 

,Que a Serra do Mar vem constituindo urn formidavel e 
rudissimo obstaculo, separando Sao Paulo do litoral, ninguem 
duvida. 

Ai estao vividos e insofismaveis os depoimentos de Anchie- 
ta, Femao Cardim, Cespedes y Xeria, Simao de Vasconcelos, 
Frei Caspar e outros, se nao bastasse a nossa propria observa- 
qao, imaginando que como seria de dificil a transposiqao do 
fantastico e gigantesco impecilho de natureza irremovivel e in- 
coercivel nos primeiros seculos. 

Vejamos: 
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Em primeiro lugar, Jogo na primeira metade dos quinhen- 
tos feriu-se surda e anonimamente, son espetaculosidade, sem 
ribombo, etc., a primeira batalha do aqucar. 

Da competi^ao economica, a Capitania vicentina foi derro- 
tada esmagadoramente pelo afortunado Nordeste. 

Desse acontecimento decisive, decorreram todas grandes 
diretrizes da Historia do Brasil. Para o Nordeste, a hegemo- 
nia, com todo o acervo de benesses que nos conhecemos e para 
Sao Vicente as mais negras miserias, que so agora registramos 
e ate, mesmo, a precisao imperiosa do despovoa'mento. Houve, 
com essa derrota, um internamento mais pronunciado, para o 
sertao. 

Alias no Nordeste nao houve penetraqao no sertao e a 
colonizagao se fez so no rebordo litoraneo, justamente em vir- 
tude do agucar. Nao fosse este produto economico a reter o 
povoado junto a orla litoranea, a colonizagao no Nordeste, na 
Bahia e alhures se teria espalhado pelo interior. 

Seria de se esperar esse sucesso no Nordeste, ou na Bahia, 
de uma maneira muito mais acentuada do que em Sao Vicente, 
porque nessas regioes nao ha barreiras, como a Serra do Mar, 
pelo contrario, ha a via1 liquida do rio de Sao Francisco e de 
outros menores que conduzem ao sertao. 

Tal, porem, nao se deu, a causa evidentemente foi o agucar. 
A Capitania vicentina, porem, nao tendo o agucar para reter a 
sua expansao, determinadamente se internou para o sertao. 

Nao foi, pois, devido a vontade dos moradores que estes 
na Bahia e no Nordeste ficaram arranhando o lit oral como ca- 
ranguejes, na expressao de frei Vicente do Salvador, enquanto 
que, em Sao Vicente, os povoadores resolutos, galgaram a mu- 

ralha do mar e penetraram no sertao da Pa'ulistania. 
Foi a forqa predeterminadora de circunstancias que nao de- 

penderam das suas vontades. 
Assim os povoadores do Planalto atravessaram a serra ma- 

ritima empurrados por uma evidente predeterminagao eco- 
nomica. 
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Foi a pobreza que levou os vicentinos a "topar" o obsta- 
culo magno da adusta cordilheira. Se eles nao se intimidaram 
ante o "adamastorico" aspecto da azulada e ingreme serrania, 
foi porque nao tinham outra tabua de salvaqao. Primo vivere 
deinde philosophare! A contraprova indiciaria disso, e que so 
em 1553, foi fundado Santo Andre da Borda e Sao Paulo, so 
em 1554. Por que so entao? E' que so nessa metade do qui- 
nhentismo avultou a demografia planaltina. E' que so nesse 
meado do seculo, isto e, so depois da primeira batalha do aqucar, 
e que aumentou o mimero dos moradores planaltinos. E' admi- 
ravel que ainda ninguem tenha correlacionado causa com efeito! 
Entretanto, isso me parece de clareza meridiana! 

E' que ninguem gosta de empregar a raciocinio e a imagi- 
naqao! E' mais trabalhoso e menos simples! 

Constrangidos a grimpar pelas arestosidades da Serra, os 
vicentinos, e evidente, nao pudera'm todos atingir o objetivo. 

Muitos ficaram pelo caminho! Outros desanimaram ! Ou- 
tros pereceram na dificil empreitada! Nao os ajudava o fisico 
ou o moral. 

De fato, so venceram o pareo os mais bem dotados de mus- 
culos e de agilidade. A Serra do Mar foi um verdadeiro fil- 
tro-seletivo, eliminando os individuos menos fortes e de vontade 
menos robusta. 

Com isso, e facil a conclusao de que o elemento feminino 
vicentino nao fez parte do steeple chase da travessia da serra. 

Entao, em face disso teriamos que a colonizaqao planaltina 
seria constituida so do elemento masculino. Diante disso, os 
povoadores do Planalto se teriam ligado intensamente as mu- 
Iheres indigenas. Como conseqiiencia disso, temos a avalanche 
de mamelucos, dos quais o Planalto tern estado cheio, como se 
sabe e que foi o elemento possibilitador do bandeirismo de prea. 

Ainda como conseqiiencia da existencia da Serra do Mar, 
e o espirito que foi tendo vigencia e progressiva evoluqao no 
sentido de nao refletir muito o Planalto a atmosfera portuguesa. 

Mas nao foi a unica conseqiiencia resultante para o grupo 
humano pla'naltino o isolamento psicologico, com a falta de con- 
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tacto com o meio externo e a evoluqao progressiva do espirito 
proprio. Outro complexo de conseqiiencias essas mais ma'teriais, 
se fizeram notar na modelagem do grupo humano planaltino, de- 
dorrente do acidente geografico, que consiste na1 Serra do Mar: 

Ela, com a sua arestosidade, nao so fez resulta'r o isola- 
mento psicologico, como acarretou a autarquia genetica e a au- 
tarquia economica, (1). 

(1) A intensa mestigagem euro-americana no Planalto piratininga- 
no, foi uma determinagao imperativa da Serra do Mar. Esta, com as 
suas condigoes hostis oferecidas ao povoador que era arrojado para o 
interior vicentino por forga indomita e irresistivel depois do nefasto re- 
sultado da primeira batalha do agucar, so deixou passar os fortes, moral 
e fisicamente. Estes naturalmente eram homens! O elemento feminino 
so excepcionalmente teria vencido as arestas da Serra maritima, bem 
como o desalento que a precaria situagao se antepunha carrancuda e 
desilusionadora aos anhelos esperangosos dos que haviam abandonado a 
longinqua Lusitania a cata da salvagao nos ermos sul-americanos. 

Esses elementos humanos filtrados pela Serra maritima, naturalmen- 
te eram poucos, pois, como se sabe, a populagao planaltina nos meiados 
do seculo XVI, nao ia alem de uma centena de individuos ibericos, como 
e facil se ver de Informagoes de Anchieta. 

Ora, essa gente tinha que se reproduzir... 
Dai a precisao do elemento femininos. Isso e curial! 

■Como nao havia quase mulheres ibericas, o recurso foi o prata da 
casa. Quern nao tem cdo, caga com goto! 

Dai o grande influxo fisico, psfquico e moral do amerindio na terra 
de Piratininga. 

Sendo apoucado o elemento povoador de Piratininga, a reprodugao, 
quer a legitima, isto e, a que se realiza dentro dos liames matrimoniais, 
quer a ilegitima, isto e a anonima, consequente das ligagoes fortuitas poli- 
gamicas e passageiras, ou das permanentes, mas nao abengoadas pelo casa- 
mento, tinha forgadamente que ser endogamica, isto e entre individuos da 
mesma origem. 

Assim a consanguinidade planaltina foi uma imperiosa e fatalizada 
consequencia da Serra maritima. 

Nao fosse esse obstaculo, a regiao piratiningana teria recebido muito 
mais gente, que nao sendo filtrada pela serra maritima, nao teria recor- 
rido a mestigagem intensa com o amerindio e nem teria sido obrigada a 
se reproduzir endogamicamente, 
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De fato, foi a Serra do Mar que impediu o intercambio 
comercial do Planalto com o exterior. Qualquer transito con- 
tfnuo e sistematico pelas veredas e penedos da Serra, era im- 
possivel. So seria possivel a travessia da Serra por parte de 
mercadorias levissimas, ou entao que se auto transportassem, 
Disso nasceu nao so a autarquia do Planalto, mas tambem o 
bandeirismo de prea. Sim, porque e precise que se saiba que o 
apresamento, com as suas agniras e desconfortos, nao foi da 
livre escolha do piratiningano. 

fiste foi obrigado a procurar no apresamento, a unica mer- 
cadoria que podia exportar. 

A Serra de Santos a isso o obrigou! 
So mais tarde, ja no fim do seculo XVIII, a Serra do 

Mar pode ser transposta em melhores condiqoes pelo comercio 
paulista, como veremos em outra parte deste trabalho. 





CAPiTULO III 

SELEC6ES 

Todo ser organizado esta sujeito ao meio externo, que o 
envolve, e no qual ele vive. Mas, a medida' que esse ser orga- 
nizado evolue progressivamente e se faz mais complexo, ele se 
livra do meio geografico, fisico ou natural. Assim, temos que 
quanto mais o homem se aperfeiqoa e se civiliza, mais ele vai 
se subtraindo do ambiente natural que o cerca, mas com essa 
linha evolutiva, tambem ele vai cada vez mais se influenciando 
e se fazendo dependente do ambiente social ou artificial que ele 
mesmo criou, o envolvendo e o cercando na sua marcha vital. 

Assim, todo ser humano ou todo agrupa'mento de homens 
esta sujeito a dois ambientes externos; o geografico ou natural e 
o social ou artificial. O homem ou o agregado humano reagem, 
ante as pressoes ambientais, resultahdo dessas reaqoes, as evo- 
lugoes historicas. Dessas reagoes podem ser resultantes duas 
diferentes solugoes: 

a) Aduptagdo, com modificagoes diretas ou indire- 
tas, do ser humano. que reage se acomodando ao meio. 

b) Inadaptagdo, com eliminagao dos individuos que 
se nao modificar e que, rigidos persistem na primitiva mor- 
fologia. 

Dessas duas solugoes resultam as selegoes, que sao depu- 
ragoes que afetam os individuos ou os grupos de individuos os 
modificando, mais ou menos violentamente, sob o ponto de vista 
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quantitative ou qualitative, fisico, fisiologico, moral ou psico- 
iogico. etc. 

Essas selegoes, pois, que depuram os grupos humanos dos 
individuos menos aptos e menos plasticos, podem ser: 

a) Geograiicas ou naturals 
b) Sociais ou artificials. 

Entre as seleqoes geograficas ou naturais, podemos colocar 
as sele^oes teluricas, as varias selegoes patologicas, psicologi- 
cas, fisiologicas, etc. 

As sele^oes sociais sao, como se pode observar, com faci- 
lidade, as que tern lugar dentro dos organismos sociais, os quais, 
conforme as respectivas estruturas, sao mais ou menos permea- 
veis, isto e, com mais ou menos rigidez das camadas que se 
sobrepoem, permitindo mais ou menos facilidades nas subidas 
ou descidas dos individuos por elas. Assim, quanto mais de- 
mocraticas sao as sociedades, mais permeaveis elas sao, isto e,. 
permitem que se realizem com certas facilidades pelas suas 
camadas, as subidas e descidas, constatadas pela cronica. O 
inverse e facilmente observavel, isto e, quanto mais aristocra- 
tico ou autocratico for o grupo social, mais impermeaveis e 
intransponiveis sao as suas classes ou camadas sobrepostas, as 
quais de tao rigidas sao, as vezes transformadas em castas. 

Pa'ra facilitar o estudo, no caso da Historia paulista, meto- 
dizando os assuntos, eu divide as sele^oes em: 

a) Emigratorias 
b) Imigratorias. 

As seleqoes emigratorias sao as que se fazem sentir no lugar 
originario das migragoes. Assim, entre essas, uma das mais 
importantes e a seleqao psicologica. Por essa selegao os recru- 
tados pela emigraqao serao sempre superiores (Lapouge — 
Selections Societies, 366). De acordo com essa seleqao, so emi- 
gram os de espirito alevantado, avidos de horizontes mais lar- 
gos, os de animo aventuroso e sonhador de ideais que nao cabem 
nas estreitas delimitaqoes patrias; os Quixotes, enfim! Os 
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mais acanhados de espirito; os mais fracos de animo; os San- 
chos, enfim, fisses fkam a reproduzir a timidez e a psicologia 
pacata, na terra de origem, junto aos "saios das mamas e aos 
jalecos dos papas", de quem sao jilhinhos mimados. Com a 
verdade dessa assergao, concluir-se-ia:, com facilidade, que Por- 
tugal ficou esvaziado de seus elementos superiores, so Ihes so- 
brando os Sanchos, que nao se deixaram morder pelo micro- 
bio da ambigao do Novo Mundo. Tal, porem, nao se deu. Seria 
isso uma soluqao muito simplista! Eis que o genotipo. isto e, o 
con junto hereditario em latencia, podendo nao aparecer, entretan- 
*0, pode ser transmitido e surgir na geraqao seguinte. Assim, 
Portugal, embora tivesse ficado privado, na aparencia, de elemen- 
tos superiores, na geraqao seguinte, esses elementos tiveram exis- 
tencia fenotipicamento, isto e, em aparencia, ou em dominancia. 

A Cronologia do passado iberico confirma esse raciocinio. 
Eis que a Metropole lusa, no fim do seculo XVI, sofreu um 
periodo de precario declinio. fisse precario declinio encontrou 
o seu termo no medio seiscentismo, quando Portugal teve gente 
para sacudir o jugo espanhol. 

As sele^oes imigratorias sao as que tern lugar nas terras 
que sao procuradas pelos imigrantes. 

Se as seleqoes emigratorias atuaram na psicologia, mais ou 
menos superior dos que vinham povoar o "Novo Mundo", as 
seleqoes imigratorias atuava'm nao so na psicologia, mas tambem 
no fisiologico, no fisico e no moral dos povoadores. 

Sim, porque as massas de povoadores, vencidos pelo afor- 
tunado Nordeste na primeira batalha' do aqucar. precisavam ser 
super-homens para poder resistir ao desalento, ante a derrota 
economica e a determinaqao de se internar. Os mais desani- 
mados, os de espirito menos forte, nao venceram esse dificil 
pareo do steeple chase da vida. (Ellis, "Raga de Gigantes", 1924 
e " Primeiros francos paulisfas e 0 crusamento euro-americar 
no" — Editora National, serie Brasiliana, 1934). 

E' preciso combinar o clima com a fisiologia do imigrante 
para se poder compreender bem o comporta'mento deste no 
novo meio. 
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Talvez decorra dessa combinaqao enunciada pelo racioci- 
nio acima a seleqao mais importante dentre as chamadas imi- 
gratorias. 

E' ensinamento antigo de Oliveira Vianna que, nao se des- 
locam impunemente massas humanas de uma area geografica, 
em cujas condigoes elas estao adaptadas, para outra que ofe- 
rece condigoes exatamente opostas ou diferentes. Dessa deslo- 
cagao inconsciente muitas consequencias maleficas impercepti- 
veis sao de se observar. Assim, quando ha uma mudanga de 
habitat, sobrevem, quase que insensivelmente, uma diminuigao 
de fecundidade e um aumento de mortalidade. Desse compor- 
tamento ressalta uma selegao, no processo da qual, sao poupados 
alguns elementos e eliminados outros. (Ripley, "The Rates of 
Europe", London, 1900). 

E' bem verosimil e facilmente compreensivel esse racioci- 
nio, pois sabemos que o individuo e um ser organizado formado 
de centenas de aparelhos fisiologicos delicadissimos e conjuga- 
dos uns com outros. (Ellis, "Pedras Lascad-as", S. Paulo, 1927). 

Esses aparelhos estao regulados para funcionar em certas 
circunstancias e em determinadas condigoes. Sob o imperio 
desses delineamentos externos, os delicadissimos orgaos huma- 
nos funcionam no seu "optimum". Se alterarmos essas condi- 
goes externas, e claro que o comportamento de cada um dos 
transplantados tern por forga que se modificar. Assim, por 
exemplo, a circulagao sanguinea. Esta, para se efetivar, exige 
uma certa pressao interna, a qual movimenta o liquido sangui- 
neo. Mas, para que este nao se extravase, se faz precisa uma 
pressao externa. Todo individuo, tendo uma pressao interna', tern 
precisao de uma pressao externa. Alterada esta, e claro que 
aquela sofre alteragoes muitas vezes com disturbios. Todas as 
fungoes organicas dos trahsplantados sofrem com essas alteragoes. 

Dai as selegoes teluricas em combinagao com as fisiolo- 
gicas! 



CAPlTULO IV 

A ECONOMIA PAULISTA SETECENTISTA 

Existe na Historia Economica do Brasil uma serie de mis- 
terios economicos, que nao tendo sido tratados pelos estudio- 
sos do passado do pai's, tem passado, ate hoje, sem desperta'r 
a atenqao dos curiosos pelos nossos problemas. E' que a his- 
toria brasileira tem sido concebida, ate agora, de forma mais 
descritiva, com prejuizo das partes interpretativa e critica e 
sem nenhuma interferencia da economia. Ora', eu considero 
justamente a economia como a base causal de todos os fe- 
nomenos que se foram sucedendo em seriaqao aparente. Nao 
basta1 estudar, mais ou menos minuciosamente esses fenome- 
nos nas respectivas exteriorizaqoes registrados pela Cronolo- 
gia. Ao bom historiador, competiria focalizar o problema e 
procurar analisar o assunto no sentido de o diagnosticar nas 
suas cajusas e nas conseqiiencias dele decorrentes. Infeliz- 
mente, isso nao tem sido feito. Assim, tem se perdido muito 
esforqo, muito trabalho, muita paciencia, etc., em procurar elu- 
cidar pequenas e desimportantes minucias, que sao antes no- 
nadas, sem conseqiiencias. Enquanto isso, capitulos histori- 
cos de grande relevancia, com um numero grande de conse- 
quencias tem ficado em lamentavel penumbra. 

Eis, por exemplo, o que tem sucedido com a historia eco- 
nomica das primeiras decadas do oitocentismo. E' um periodo 
de quase meio seculo economicamente vazio, isto e, sem base 
nenhuma economicamente visivel e sem recursos materiais. 
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Ora, grupo humano nenhum, por menos numeroso que ele 
possa ser, pode subsistir em civilizaqao sem ba'se economica. 
Esta, por menor que seja, tem sempre que existir. 

Mas, nas primeiras decadas do oitocentismo, no periodo 
inkial da economia brasileira, aparentemente nao havia base 
economica que sustentasse os eventos que a Cronologia registra. 
Sim, porque o fim do ouro havia deixado a existencia do pais, 
sem alicerces. Como seria possivel a subsistencia dos agrupa- 
mentos brasileiros sem sustentaculos ? Estes fatalmente deve- 
riam existir. Nao seriam fortes e se fossem, nao teriam havido 
dificuldades registradas pela queda cambial. (1) 

(1) QUADRO DAS FLUTUACOES CAMBIAIS BRASILEIRAS 
SOBRE LONDRES, DE 1812 A 1872 

Anos Cambio media Valor da Libra 
181 2  74 d 3$24S 
181 3  77,3/4 3f086 
1814   85,1/2 2$817 (Vitoria sobre Napoleao) 
181 5  73,3/4 3$255 
1816   58,1/4 4$120 (Brasil reino) 
181 7  64,1/2 3$720 
181 8  71,9/16 3$346 
181 9  66 3$636 
1820   57 4$210 (Rev. liberal) 
182 1  51,1/2 4$660 
1822   49 4$897 
1823   50,3/4 4$729 
1824   48,1/4 4$974 
1825   51,7/8 4$626 
1826   48,1/8 4$987 
1827   35,1/4 6$808 
1828   31,1/16 7$S9S 
1829   24,5/8 9$713 
1830   22,13/16 10$520 
183 1  25 9$600 
1832   35,1/8 6$421 
183 3  37,3/8 6?228 
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inos Cambio media Valor da Libra 

.834  38,3/4 6$195 
'835  39,3/16 6$124 
L836  38,3/8 6$254 
L837  28,1/2 8$13S 
[838   28 * 8$S71 
1839  31,3/16 7$8S2 
.840   30,15/16 7$7S7 
184 1  30,1/4 7$933 
1842   26,3/4 8$971 
[843  25,3/4 9|320 
1844   25,1/8 9$552 
184 5  25,3/8 9$4S8 
1846   26,1/8 8$930 
184 7  27,15/16 8$590 
1848   24,15/16 9$624 
1849   25,13/16 9|297 
1850   28,11/16 8$366 
185 1  29,11/16 8$2S8 
185 2   27,3/8 8$767 
1853   28,11/16 8$439 
1854   28,9/16 8|707 
185 5  27,1/2 8$727 
185 6  27,1/2 8$727 
185 7  26,9/16 9$035 
1858   25,1/2 9$411 
185 9  25 9$600 
1860   255,3/4 9$320 
186 1  25,1/2 9$411 
1862   25,1/4 9$504 
186 3  27,3/16 7$827 
1864   26,11/16 8$992 
186 5  24,15/16 9$624 
1866   24,3/16 9$022 
1867   22,3/8 10$726 (iGuerra do Paraguai e 

fim do agucar paulista 
186 8  16,5/16 14$169 
186 9  18,3/4 12$800 
187 0  22 10$909 
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Entretanto, ainda ninguem se dera ao trabalho de verificar 
como o pais pode atravessar o penodo dificil do fim do ciclo do 
ouro ate o advento do cafe. De fato, o ouro, em franco declinio 
no fim do seculo XVIII e o cafe so em 1840 comeqando a pesar 

Verifica-se desse quadro que, na epoca da morte do ouro, o cambio 
caiu de 85 que era em 1814, com a libra esterlina valendo 2$817 reis, para 
51,1/2 que passou a ser em 1821, com a libra esterlina valendo o dobro 
daquela quantia. 

Assim, com o fim do ouro, a economia brasileira sofreu grande aba- 
lo, so se firmando em 1840, com o advento do cafe, o que deu estabi- 
lidade politica e social ao edificio brasileiro. 

Com isso, ressalta que a falta de seria base economica fez o Brasil 
atravessar um periodo tempestuoso no 1.° Imperio e na Regencia. 

Mas, por outro lado, ve-se que, se houve queda cambial, em virtude 
do fim do ouro, essa queda nao foi tao violenta. 

£ que, entao, havia alguma coisa a atenuar a queda, a qual, se 
nao fossem os motives economicos que amaciaram o descalabro cambial, 
este teria caido a taxas ainda mais infimas com que o valor da libra 
esterlina ouro teria subido a cifras muito mais elevadas. 

Essa alguma coisa a atenuar a queda cambial e a fazer menos vio- 
lenta, drastica e vertical a alta libra, tinha imperiosamente que existir. 
A razao natural das coisas, a logica mais rudimentar, o raciocinio o 
mais simples, a mais singela interpretagao critica dessa fase do passado 
brasileiro, etc., estao nos mostrando que, um fenomeno economico qualquer 
teve lugar nesse periodo historico, causando as aparencias registradas 
pela Cronologia. 

Ao historiador, verdadeiramente digno dessa designagao, compete em- 
pregar todos os recursos no sentido de evidenciar as causas economicas 
que determinaram as linhas visiveis do passado. 

Eu, procurando me enquadrar nessa forma de conceber o estudo da 
Historia, concentrei minha mente no sentido de verificar essas causas. 
Assim nao me foi dificil concluir que o determinante das conseqiiencias 
assinaladas teriam sido os pequenos ciclos economicos, entre os quais o 
do agucar paulista. 

Anos Cambio media Valor da Libra 

1871 
1872 

23,31/32 10$013 
24,15/16 9$624 
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economicamente, deixaram um vacuo de meio seculo. Ninguem 
ainda compreendeu que essa situaqao deveria ter projetado con- 
seqiiencias e que esse periodo nao teria sido tao vazio economi- 
camente. Seria precise encher esse vacuo e dar uma explicaqao 
causal para esses fenomenos. Todos se tern conformado em nada 
saber da proveniencia dos magros recursos financeiros dessa 
primeira metade do oitocentismo. Assim esse periodo impor- 
tantissimo da vida1 nacional ficou na densa e escura penumbra. 
Em falta de melhores informes, o periodo foi pessimamente es- 
tudado. As causas foram mal interpretadas! Os diagnosticos 
foram errados ! As explicaqoes baralhadas ! 

Entretanto, tudo nos diz que, entre o ouro e o cafe, deveria 
ter havido tun pequeno ciclo economico, ou varies pequenos ci- 
clos economicos. Deixando esse ponto assentado, continuemos 
as pesquisas, para localizar e melhor detalhar esses pequenos 
ciclos economicos. Dentre todas as repartiqoes brasileiras, no- 
tamos duas em desusadas progressoes demograficas e economicas, 
se destacando dentre as demais. 

Sao elas; Sao Pedro do Rio Grande do Sul e Sao Paulo. 
Por certo as demais partes brasileiras caminhavam para 

frente, existindo em quase todas excelentes indices de aumento, 
mas as duas provincias citadas se destacavam nitidamente nas 
estatisticas, revelando que havia alguma coisa a causar essa eu- 
foria que se manifestava nao so nas estatisticas. mas tambem 
nos acontecimentos politicos registrados pela Cronologia e pelos 
curiosos do passado bra'sileiro. 

Localizados os ciclos economicos, o resto foi relativamente 
facil, pois nao so os relates dos cronologistas nos foram de gran- 
de auxilio, como tambem o raciocinio e a logica nos abriram 
horizontes novos. Graqas a isso conseguimos isolar dois ciclos 
economicos, um deles no Rio Grande do Sul, o do "muar"; 
outro em Sao Paulo, o do aqucar paulista. 

Procure! estudar esses dois ciclos economicos. Analisei-os 
de acordo com a minha concepqao da historia, isto e, tentei re- 
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constituir os fenomenos economicos, as relacionaindo com os acon- 
tecimentos politicos e sociais, mas so fazendo depois de haver 
esolarecido as causas e ra'ciocinado sobre as consequencias de- 
correntes desses fenomenos. Foi agindo assim que, em primeiro 
lugar, situei o ciclo do muar no tempo de 1724 al 1870, isto e, 
com uma duraqao de seculo e meio. A seguir localizei geo- 
graficamente o ciclo do muar, nao so no Rio Grande do Sul, 
como na Cisplatina, em Entre Rios, em Corrientes, em Buenos 
Aires e nas Missoes. Depois tentei avaliar o volume e o valor 
desse ciclo do muar. Para isso me foi de inestimavel valia um 
trabalho sobre as feira's de Sorocaba, de Abreu Medeiros, nao 
falando do precioso subsidio fornecido pelo insigne mestre Prof. 
Taunay, atraves de seu monumental trabalho: A Hist or ia do 
Cafe no Brasil. 

Realizado esse desideratum, eu fiz trabalhar o meu racio- 
cinio, evocative, relacionando as conclusoes tiradas da restaura- 
qao desse capitulo economico, com os eventos politicos. 

Assim, por exemplo, verifiquei que o territorio riogran- 
dense, em 1738, tinha adquirido uma alta graduaqao de impor- 
tancia demografica, social, etc., consequencia da euforia' eco- 
nomica, causada! pelo ciclo do muar, o qual ja ia avanqado. Com 
isso, o Rio Grande do Sul, que ja tinha auferido muito ouro, 
com a venda de milhares de muares que iam realizar o necessa- 
rio intercambio das opulentissimas regioes do ouro, foi desligado 
da! Capitania paulista. 

fisse teria sido um exemplo da decisiva influencia dos 
acontecimentos economicos nos sucessos politicos. Infelizmente, 
essa relaqao de causa e efeito nao tern sido observada pelos 
escritores e evocadores do passado. 

Outra influencia manifesta do ciclo do muar nos capitulos 
politicos e a politica brasileira no Prata, a' qual, por vezes, 
assume cores de evidente imperialismo. Penso que nao pode 
mais restar a minima duvida sobre a causa economica' determi- 
nadora dessa politica. Infelizmente, os nossos evocadores do 
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passado, nesse extreme sulino, hipnotizados pelos a'contecimen- 
tos visfveis, perdem-se nas minucias dos fatos, muitas vezes de- 
simiportantes e sem a minima proje^ao, nao cuidam da alavanca 
basica, causadora de todos os eventos politicos, sociais, demo 
graficos, etc. 

Em relaqao ao aqucar paulista nao observei metodo diver- 
se. Prime loco, situei-o no tempo, concluindo que o pequeno 
ciclo do agucar paulista teve lugar de 1760, mais ou menos, a 
1860, isto e, com um seculo de duraqao. Depois avaliei as 
proporgoes, o rendimento, etc. desse ciclo economico. Estudei 
as suas causas determinadoras e possibilitadoras e a seguir cor- 
relacionei as conseqiiencias decorrentes da situagao economica 
criada por esse pequeno ciclo do agucar paulista com os eventos 
politicos, ate entao inexplicados, mas apenas expostos descri- 
tivamente. Eis, por exemplo, a restauragao da Capitania de 
Sao Paulo, em 1765, a qual, de fato, havia sido suprimida 
em 1750. 

A causa dessa restauragao deve ser procurada no pequeno 
ciolo do aqucar. De fato, quando a produqao do aqucar paulis- 
ta ja ia avanqada, com a auferiqao, por parte da regiao, de 
certa dose de importancia economica, Portugal verificou que 
Sao Paulo nao era mais aquela terra despovoada, que nada ren- 
dia para o sempre avido fisco-reinol dos tempos de Gomes Frei- 
re de Ahdrada, o negregado Bobadela. A populaqao paulista 
havial crescido assombrosamente, chegando a mais de 110.000 
habitantes. 

fisse crescimento formidavel so poderia ser causado por 
um motivo economico. Compete ao historiador, digno dessa 
qualificaqao, raciocinar com logica, sobre o assunto e procurar 
as causas dos fenomenos visiveis e constatados pelos documen- 
tos. Unicamente descrever os fatos nao e funqao do historia- 
dor, mas sim de cronista. 

O historiador deve usar o cerebro para raciocinar e nao 
unicamente como gaveta guardadora de minucias, muitas vezes 
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desimportantes e sem conseqiiencias. Ora, o unico motive eco- 
nomico que poderia ter causado esse espantoso crescimento e o 
resumido no pequeno ciclo do aqucar paulista, registrado pelos 
documentos, etc. 

So ele poderia ter feito com que se concentrasse na regiao 
produtora do aqucar paulista um tao grande contingente demo- 
grafico, o qual crescia de fora para dentro, com gente atraida 
pela euforia economica, que alem disso agia no sentido de au- 
mentar qualitativamente a populaqao paulista. 



o 





CAPITULO V 

O CICLO DO MUAR 

O ciclo do muar nasceu com o ouro, na madrugada do 
seculo XVIII e depois de uma vigencia de mais de seculo e 
meio, morreu em 1870, mais ou menos, com o advento da fer- 
rovia, (1). Durante esse periodo de tempo longuissimo, que 
empresta ao ciclo do muar, o segundo lugar dentre as grandes 
epocas economica's brasileiras, so cedendo em duraqao ao aqii- 
car nordestino, tiveram lugar as quadras economicas do ouro, 
a da Baixada fluminense, a do aqucar padlista e finalmente a 
do cafe, de cujo inicio, durante meio seculo, o seu comercio foi 
realizado pelo muar. De fato, logo que o ouro foi o chamariz 

(1) Passava por Sorocaba, isto e, pdas suas afamadas feiras um 
numero formidavel e inimaginavel de muares atestando a importancia fora 
do comum desse ciclo que esteve desligado como subsidiario aos ciclos 
do ouro, durante o setecentismo e ao do cafe, durante o oitocentismo. O 
ciclo do muar nasceu com a feitura da estrada do Rio Grande do Sul 
a Sao Paulo em 1729 e terminou em 1875, mais ou menos com o advento 
da ferrovia. A estatistica abaixo registra o numero provavel de muares 
que passaram por Sorocaba, segundo Abreu Medeiros, no seu livro sobre 
as feiras de Sorocaba. 

RESUMO ESTAT1STICO 

Em 1724, 1725 e 1726 provavelmente passaram 1.000 cavalos por ano. 
Em 1731 a 1750 provavelmente passaram mais de 2.000 muares 

por ano. 
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rutilante, que, atraindo para as Gerais, as grandes massas emi- 
graldas de Portugal, do Nordeste e da Paulistania, o muar foi 
chamado a desempenhar importantissima funqao, suprindo de 
transportes a economia brasileira, durante um longo seculo, nao 
so para as Gerais, mas ainda para Goiaz, Mato Grosso e para 
a Bahia. Sem o muar ndo teria sido passive I a ciclo do aura. 
E' facilima! essa conclusao, pois nao se pode conceber a minera- 
qao sem consume de produtos que exigiam transporte. 

As regioes auriferas exigiam, pelo intercambio de que 
eram objeto, grandes massas transportadas atraves de distancias 
imensas. 

Sem esses transportes, como satisfazer as precisoes dos 
grandes e opulentissimos nucleos demograficos situados a enor- 
mes distancias nas regioes goianas ou matogrossenses ? 

E' por depender visceralmente do muar que se pode afir- 
mar que, o ciclo do ouro estava para o muar, assim como o ciclo 
do aquca'r nordestino estava para o escravo amerindio, isto e, 
para o ciclo do apresamento. 

Depois, com o fim do ouro, o a^ucar paulista precisava 
transportar, nao so sua produqao, mas ainda o que ela impor- 
tava de alhures. Foi o muar o transportador. Sem o muar 

De 1750 a 1780 provavelmente passaram mais de 5.000 muares 
por ano. 

De 1780 a 1800 provavelmente passaram mais de 10.000 muares 
por ano. 

De 1800 a 1826 provavelmente passaram mais de 20.000 muares 
por ano. 

De 1826 a 1845 provavelmente passaram mais de 30.000 muares 
por ano. 

De 1845 a 1855 provavelmente passaram mais de 50.000 muares 
por ano. 

De 1855 a 1860 provavelmente passaram mais de 100.000 muares 
por ano. 

De 1875 a 1900 provavelmente passaram mais de 20.000; 15.000; 
10.000 e 5.000. 
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nao teria sido possivel a vida economica no Planalto, de 1750 
a 1850. Era o muar que transportava todo o abastecimento das 
Gerais pelos "caminho novo" e pelo "velho", bem como pelo 
de Jaguari-Atibaia e todo o comercio de Goiaz e de Mato Grosso, 
■alem do proprio Planalto. 

O mesmo se podera dizer da Baixada Fluminense, que 
abastecia, principalmente de aqucar, a zona do ouro, a princi- 
pio e depois do declinio e fim dele, a1 zona do rio Paraiba e o 
Prata, com as colonias hispano-americanas de Buenos Aires, 
Montevideu, Paraguai, etc. 

Era ainda o muar, o elemento insubstituivel nao so para car- 
regar as sacas de cafe para a exportagao, mas a importaqao 
acarretada pelas vendas. Todas as mercadorias consumidas 
pelo nivel de vida das populaqoes mineiras deviam ser trans- 
portadas do literal pelo muar. (Ellis, "O ouro e a Paulistania", 
Bol. n.0 8 da cadeira de Hist, da Civiliz. Bras, da F. F. C. L. 
da U. S.P.). 

O emprego do muar nesse intercambio, so teve termo com 
o advento da ferrovia. que, aos poucos, eliminou o velho trans- 
portador, o qual resistiu mesmo a rodovia, como a Unido e 
Indiistria, que empregava o cavalo, mais rapido do que o muar. 

Assim, em 1875, mais ou menos, a ferrovia, se estendendo 
por todos os quadrantes, eliminava o caro e o enferrujado muar. 
Sim, caro porque o transporte pelo muar ficava 35 ou 40 vezes 
mais caro que o ferroviario atual. Assim, para que o preqo de 
um produto nao ficasse muito onerado, seria imperioso que a 
distancia1 do transporte nao fosse grande, pois ela era decisiva 
em qualquer concorrencia. 

Assim, o objetivo economico do intercambio deveria ser 
diminuido o mais possivel e mesmo suprimido ,se possivel. Sim, 
porque se esse transporte, carissimo, quanto mais longo ele fosse, 
mais onerava a mercadoria a ser consumida, o interesse eco- 
nomico seria1 fazer com que esse onus fosse o menor possivel. 
De fato, o prego do transporte estava sempre na razao direta 
de distancia. Quanto mais longa esta fosse, maior seria o total 
e, portanto, o prego da's toneladas-quilometros. 
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O economico seria diminuir a quilometragem, assim dimi- 
nuindo o custo da mercadoria. Isso seria conseguido aproxi- 
mando os locals da produ^ao e do consumo. 

Naturalmente, esse fenomeno de origem, grandeza. declinio 
e fim do ciclo do muar, teve causas e projetou conseqiiencias. 
E' o que vamos ver. 

* 
❖ * 

Como vimos no principio deste trabalho, todo fenomeno 
tem que ser estudado, nas suas causas, nas suas conseqiiencias, 
analisado e dissecado nos seus fatos constituidores que formam 
as suas caracteristicas. 

As causas determinahtes do ciclo do muar estao encerra- 
das na equaqao que estabeleci, em tese, para ser aplicada em 
oada hipotese. 

Assim: 

P = E-1-M + C + transporte + consumo. 

O ultimo termo desta equagao, o consumo, determinava a 
necessidade imperativa da sua produgao. Esta existente, seria 
precise a transportar e isso so poderia ser feito pelo muar. Se 
nao houvesse o muar-transportador. nao poderia ter havido as 
Gerais, com a sua populaqao de varias centenas de milhares de 
consumidores, dotados de nao pequeno poder aquisitivo. 

O que seria a Baixada Fluminense, o a'qucar paulista ou o 
cafe do vale do Paraiba ou do Oeste paulista, se nao fosse o 
muar? O mais interessante disso tudo e que ainda ninguem 
aprofundou isso! Os estudos do passado brasileiro nao tem 
tido olhos para isso! Examinam apenas a parte superficial da 
cronica politica e abandonam as causas profundas de evidente 
fun^ao causal. 

Die fato, nao ha em historia acontecimento algum que nao 
tenha uma causa qualquer, mais ou menos oculta. 
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E' poss'ivel que nao se conhegam as causas de muitos acon- 
tecimentos apresentados pela Cronica. E' imperioso as descobrir. 

As causas estao as vezes encasuladas no meio externo, que 
rodeia' os protagonistas do acontecimento, ou no meio interno, 
que os imbue, isto e, no ambiente exterior, que eu chamo de 
"ecologico" ou no ambiente interior dos "individuos", que e 
formado pelo con junto, mais ou menos vincado de atributos her- 
dados dos antepassados desses individuos figurantes do drama 
da historia. 

Fora dessas origens causais, so se podem encontrar os mo- 
tives casuais, mas estes nao sao nunca sistematizados em se- 
qiiencias previslveis, mas sao fatos esporadicos que nao se repe- 
tem e que so por exceqao sao registrados. 

O bom historiador, que nao se limita unicamente a usar a 
memoria e a repetir conceitos alheios, deve mobilizar todos os 
seus recursos de acuidade de visao e os engrenando com o racio- 
cinio proprio com base na logica, diagnosticar essas causas, que, 
por vezes, aparecem mascaradas, ou nao aparecem totalmente. 

Assim, dando uma forma mais concreta a tese acima, temos 
que estudar os ambiente referidos, isto e, o externo e o interno. 

Muitas vezes, vamos encontrar a causa de um fenomeno 
historico no ambiente externo ou ecologico, o qual, como sabe- 
mos, pode ser geografico ou social. 

Aplicando, pois, a tese a hipotese do muar, temos que a 
causa determina'nte da produqao deste, deve ser o consumo, isto 
e, parte do ambiente economico e portanto social. 

Os demais termos da equaqao supra, nao sao determinantes, 
como o consumo, mas sao simplesmente possibilitadores. 

Assim, o termo E, isto e, ecologia, necessitava ser favora- 
vel, de certa maneira, possibilitando a! cria^ao do gado muar. 

So nas regides do Baixo Parana e do Prata, poder-se-iam 
encontrar descampados proprios, em grandes extensoes planas, 
para ai ser localizada a grande produqao de muares, imperati- 
vamente requerida' pela economia brasileira. 
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Nao existe na America do Sul outra regiao geografica pro- 
pria para a criaqao de muares como essa. Vejamos; 

As demais planicies sul-america'nas, nao apresentavam as 
caracteristicas ideais para a criaqao do muar. Assim, a planicie 
amazonica1, que poderia servir, deve ser eliminada do nosso jul- 
gamento, pois, alem de ser demasiada quente e umida para a 
criaqao de muar, e arborea e nao herbacea, como seria' mister 
que fosse. A planicie nordestina, alem de nao ser perfeitamente 
plana e mal coberta de rala, mas continua e arestosa vegeta'ijao 
da eating a, em vez de apresentar uma superficie despida intei- 
ramente, como seria o ideal para a criaqao do muar. 

Alem desse quadro geografico favoravel, mas nao ideal para 
a criaqao do muar, havia a' circunstancia economica de nao ha- 
ver "consumo" para o produto. De fato, o agucar nordestino, 
que imperou no Brasil nos dois primeiros seculos, produzido no 
litoral, nao exigiu o muar, pois, nao requeria transportes. As- 
sim, as planicies do Nordeste, bem como as do Baixo e Medio 
rio de Sao Francisco, nao foram utilizadas com a criagao de 
gado muar. O consumo nao exigia! Elas foram utilizadas com 
a criagao do gado bovino, exigido pelo consumo nordestino, na 
alimentaqao das grandes massas demograficas, e no fabrico do 
a^ucar. 

Quando surgiu o ciclo do ouro, ja no setecentismo, as pla- 
nicies do rio de Sao Francisco so estaVam habilitadas a produ- 
qao de bovinos, e o Baixo rio Parana, com relativa facilidade, 
desbancou a regiao do rio de Sao Francisco, apesar da distancia. 
(Esta nao importava quase, pois, a mercadoria se auto trans- 
portava). 

Pode-se dizer, pois, que com o advento do ouro exigindo 
o transportes terrestre, houve consumo para a mercadoria muar. 
Esta tinha que ser produzida. Feriu-se, entao, o que eu chamo 
primeira batalha do muar, entre o medio Sao Francisco e o 
Baixo Parana. Aquea regiao foi derrotada e ficou relegada a 
criaqao de gado bovino e esta!, a vencedora do prelio economico, 
ficou sendo a regiao de muar. De fato, a criaqao de imensos 
rebanhos de gado se fazia nos descampados platinos, ou do 
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Baixo Parana, ou ainda do Uruguai, isso constituindo a fonte 
de renda das nao pequenas populaqoes hispano-americanas des- 
sas regioes, proporcionando-lhe poder aquisitivo, nivel de vida, 
etc. Sem o muar, isto e, sem que essa merca'doria fosse pro- 
duzida, vendida e consumida, nao haveria nenhum nucleo de 
coloniza^ao hispano-americana, no Baixo Parana, no Prata ou 
no Uruguai. Isso quer dizer que se nao fosse o ouro brasileiro, 
nao teriamos tido o Vice-reinado do Prata, com Buenos Aires, 
Uruguai, Entre Rios, Corrientes, Paraguai, etc. Foi a venda 
do muar que constituiu a grande fonte de renda para essa imen- 
sa regiao. 

Essa renda do muar, a qual ja se vinha efetivando no Baixo 
Parana, desde a metade do quinhentismo, para as regioes da 
mineragao da1 prata dos Andes nas colonias hispano-americanas, 
permitia a fixagao no territorio do que hoje e a Argentina e e 
o Uruguai, dos incipientes nucleos de popula^ao, que, depois, 
com o desenvolvimento do ciclo do muar, graqas ao ouro brasi- 
leiro, formaram o Vice-reinado do Prata. 

A afirmaqao podera parecer audaciosa, mas a evidencia e 
tao patente que, ninguem de boa fe, pode contesta-la'. 

Sim, porque todo e qualquer ente humano, para viver, tem 
que possuir uma fonte de renda qualquer maior ou menor, que 
Ihe permita um poder aquisitivo e um nivel de vida maior ou 
menor. Se essa fonte de renda1 se avoluma, tambem as conse- 
qiiencias visiveis e aparentes aumentam proporcionalmente de 
vulto. 

A nao ser o muar, qual poderia ter sido o fator da vida 
em civilizagao dos nucleos colonials hispano-americanos do Vice- 
Reinado do Prata? Eis a ferrea evidencia do meu raciocinio e 
da minha conclusao. 

Mesmo antes do grande ciclo do ouro brasileiro, o muar 
platino ja era fonte de renda segura para os nucleos colonials 
do Baixo Parana, pois, a mineraqao andina da prata, exigia 
transportes, principalmente para o abastecimento das dezenas 
de nucleos coloniais hispano-americanos que viviam da extraqao 
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do argenteo metal. A mineraqao a!ndina teria proporcionado 
o apogeu do ciclo do muar platino, antes do advento do ouro 
brasileiro. 

Aconteceu que, quando as minas hispano-americanas de- 
clinaram, o ciclo do muar platino, devendo desaparecer com elas, 
encontrou outra fonte de consume no ciclo do ouro brasileiro, 
que foi para a economia platina, entao em declinio, uma injeqao 
de sangue novo ou uma transfusao sanguinea. 

O ouro foi, no Brasil, o primeiro consumidor forqado do 
muar sulino. 

Depois, com o fim do ouro, o aqucar planaltino, a Bai- 
xada Fluminense e depois de tudo isso o cafe, foram os grandes 
alimentadores do grande ciclo economico do muar. Sem o con- 
sumo imperativo desses produtos, o ciclo do muar nao teria 
havido. 

Ate o terceiro quartel do seculo XIX, o ciclo do muar teve 
grande vigencia, pois, o consumo obrigatorio para o transporte 
das mercadorias intercambiadas, determinava a produqao. 

Talvez a estrada do Rio Grande a Sao Paulo tenha sido a 
rota de maior importancia!, na Historia do Brasil, pois que, sem 
ela, nao teri-a havido o Vice Reinado do Prata, o ciclo do ouro, 
nao teria havido o do aqucar paulista, o do cafe e nem a uni- 
dade nacional teria sido levada a cabo. 

* 
* * 

O termo M, isto e, mao de obra, para a produqao do muar, 
nao teria sido grande, pois a atividade pastoril nao requer 
grande mimero de individuos. Sabe-se que o pastoreio nao 
exige muita mao de obra. A imigraqao vinda da Espanha e a 
mestiqagem com o indio regional, fizeram a populaqao, que se 
agauchou na vida pastoril determinada pelo melo fisico e pelo ca- 
valo. O negro ou a importa'qao do africano nao foram necessaries. 
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O pastoreio e a cria^ao do muar tambem nao exigiam gran- 
des capitais, em relaqao ao grande volume inicial requerido por 
qualquer ramo de agricultura. Os proprios mineradores, inte- 
ressados no fornecimento de muares, teriam iniciado o empate 
dos parcos capitais aos criadores, que, depois, graqas ao fluxo 
continue de tropas para as regioes auriferas, ter-se-iam apru- 
mado no concernente aos capitais. 

Quanto ao transporte, outro termo da equaqao, que possi- 
bilita a produgao, seria facil uma vez que o produto se auto 
transportava e para demandar a regiao do seu emprego e do 
seu consumo, nao necessitava de outra coisa senao tomar o ca- 
minho de Sao Paulo. 

Em 1729, foi completada a feitura do caminho ligador das 
regioes da produ^ao e do consumo. 

* 
* * 

O pastoreio, a criaqao do muar, com o intercambio do mes- 
mo para as regioes do ouro, do aqucar da Baixada Fluminense, 
do aqucar paulista e do cafe, ate 1875, mais ou menos, ja tern 
sido descrito nas suas mimicias cronologicas, por muitos inte- 
lectuais, que abordaram o assunto, analisando-o exaustivamente, 
de modo que se faz inutil a reprodu^ao de noticias ja fartamente 
sabidas. Nao gosto de copiar o ja conhecido! Poderei repetir 
em demasia, mas so o fa'qo de conceitos meus, para o fim de 
serem mais concretizados no intelecto do estudante. 

fisse fenomeno, que eu chamo de Ciclo do muar, apesar 
de tao fartamente apreciado nas suas ca'racteristicas, principal- 
mente cronologicas, ainda nao foi estudado nas conseqiiencias 
que projetou na vida brasileira, especialmente na evoluqao poli- 
tica do Brasil. 

Assim, devemos mencionar entre as consequencias do ciclo 
do muar: 

a1) o povoamento e a evolu^ao politica, social e economica 
dos nucleos coloniais hispano-americanos, entre os quais, Bue- 



— 64 — 

nos Aires, Montevideu, Entre Rios, Corrientes, Paraguai, etc., 
todos pertencentes ao Vice-Reinado do Prata. 

Os niicleos colonials mais distantes, como os da Bolivia, 
ou Alto Peru, de Mendoza, de Santa Fe, de Cordova ou do 
Chile, tinham outras causas a impulsiona-los, mas mesmo assim 
teriam recebido alguma influencia, ainda que pequena, do ciclo 
brasileiro do muar. 

b) a politica externa brasileira no Prata, desde as lutas 
setecentistas, em tomo da Colonia do Sacramento e da Cispla- 
tina, ate as arduas campanhas contra Lavalleja, Alvear, Arti- 
ga's, Oribe, Aguirre, Rivera, Rosas, Lopez e outros, ja em pleno 
seculo XIX. 

Quer me parecer que a correlaqao de causa e efeito dessas 
duas conseqiiencias, com o ciclo do muar, estao de tal modo 
evidentes, que nao se fazem precisos mais comentarios. Nao 
obstante essa cla'reza, ainda ha quern busque outros motives 
para as intervenqoes brasileiras, nas quais se procuram pseudos 
imperialismos dos nossos politicos. Parece-me que essa questao 
de imperialismo e inteiramente secundaria. Deveriamos pre- 
liminarmente definir o que e imperialismo. Que o motivo 
basico das nossas intervenqoes no Prata, foi economico, nao se 
me afigura contestavel! Segue-se dai que o imperialismo bra- 
gantino no Prata teve fundo marcantemente economico. 

c) a politica interna brasileira no Rio Grande do Sul, 
principalmente a guerra Farroupilha, com a tentativa de sepa- 
raqao dessa provincia e a fundaqao da Republica de Piratini 
em 1835 a 1845. O enriquecimento dessa regiao pelo ciclo do 
muar, teria dado a parte sulina da organizaqao imperial, um 
peso e um volume desproporcionais as outras partes centrals, 
anemizadas pelo declinio do ouro e do aqucar nordestno. A 
for^a centrifuga, atuando mais na periferia avolumada, teria 
materializado a tendencia de projetar para fora essa parte de 
volume desproporcionado, como se ve. 

d) a possibilitaqao dos "ciclos economicos do ouro, do 
aqucar paulista e da Baixada Fluminense, bem como do cafe. 
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Sim, porque, sem o muar platino ou gaucho, nao teriainos tido 
esses ciclos economicos, isto e, nao teriamos tido toda a eco- 
nomia central brasileira, e nao teria sido possivel o Brasil. A 
afirmaqao podera parecer audaciosa, mas e de evidente clareza, 
dispensando qualquer especie de prova. De fato, como o Bra- 
sil poderia ter realizado o sen intercambio, sem o transporte, 
pelo muar? Sem exportar suas riquezas dos seus centres au- 
riferos, a^ucareiros e cafeeiros sem importar o necessario para 
as suas populaqoes interiores, o Brasil nao teria podido viver. 

e) a politica interna1 colonial da Metropole, em relaqao 
ao Brasil. Assim, em 1738, o territorio riograndense foi des- 
membrado de Sao Paulo e constituido em Capitania autonoma. 

Isso se teria dado, naturalmente, porque a regiao gaucha, 
de onde provinha o muar, havia, com a produqao e as vendas 
desta para as regioes consumidoras ao norte, atingido um tal 
grau de prosperidade economica e demografica (2). 

Assim temos que o desmembramento que deu causa ao Ria 
Grande do Sul foi em virtude do ciclo do muar. 

(2) Entre essas conseqaiencias menores, mais valiosas, figura o enri- 
quecimento individual. Todos ou quase todos os criadores de muares, 
tendo sempre o produto que Ihes era essencial um consumo garantido, 
enriqueceram e puderam acumular grandes haveres. 

Serve de exemplo para a afirmativa supra Cristovao de Abreu, 
cujos testamentos e codicilio eu reproduzo, para que se avalie bem como 
esse ciclio economico encheu de dinheiro os que nele comungaram. 

Eis o documento: 

REGISTO DO TESTAMTO. E CODICILHO COMQ. FALECEO 0 
CORONEL CHRISTOVAO PEREYRA DE ABREU 

Em nome da Santissima Trindade, Padre, filho, Spirito Santo, tres 
pessoas distintas, e hu so Deos verdadeyro etc. 

Saybam quanto este publico instrumto. de Testamto. virem em como 
no Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil Sette 
centos e Sincoenta e Sinco annos nesta villa de Sao Pedro do Ryo grande 
do Sul, aos dezanove dias do mes de Novembro do dito anno: eu Chris- 
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tovao Pereyra de Abreu, estando em meu perfeito juizo, doente em hua 
cama, de donga q. Ds. Nosso Snhor me deu, temendo-me da morte, e 
dezejando por minha alma na mais acertada via da Salvagao, por igno- 
rar o q. Ds. de mim fara, e quando sera Servido Levarme pa. Sy, fago 
este meu tto. na forma Segte. Prymeiramte. em comendo minha alma a 
Santissima Trindade q. a creou, e rogo ao eterno Padre, pella paixao, e 
morte de Christo Seu filho unigenito, a queira receber da mesma forma 
q. recebeo a Sua, estando pa. finalizar a vida na Santa Cruz, e a meo 
Senhor Jesus Christo, Suplico pella Suas Santissimas chagas, q. ja q. 
nesta vida me fez me. de dar seo Sangue preciozo, e merecimto. de seos 
trabalhos me fassa a mesma me. na vida q. espera de dar o mesmo delles, 
q. he a gloria e pesso e rogo a Maria Santissima Nossa Snra. May de 
Deos, a a todos os Stos. da celestial corte, com expecialide. ao meo Sto. 
Anjo da guarda, e ao Santo do meo nome, e a Snra. Santa Anna, e ao 
Sr. S. Joze, meos expeciaes protetores queira rogar, e interceder por 
minha alma a meu Snr. Jesus Christo, agora, e qdo. a ma. alma Sahir de 
meu corpo, porque como verdadeyro ohristao, protesto de viver, e morrer 
na Santa fee catholica, e crer oq. tern e ere a Santa Madre Igreja Ro- 
rnana, e nesta fee espero salvar minha alma, nao por meus merecimentos, 
sim pellos infinites da paixao, e morte de meo Senhor Jezus Christo: 
Rogo nesta villa em primro. Lugar a Manoel Lobo dos Stos., e a Manoel 
de Araujo Gomes, e em Segdo. Lugar, e em 3.° ao coronel Franco. Anto- 
nio Cardozo de Menezes e Souza, e em 4.° ao Sargento mor Domos. 
Gomes Ribeyro: em sima da Serra de viamao, ao Capm. Pedro da Sylva 
Chaves, e a Joze Ribeyro da Costa, em Sao Paulo, ao coronel Franco. 
Pto. do Rego, e ao Sargto. mor Mathias Alz. vieyra de crasto: em Santos 
a Bento Borges Chaves: em Pernagua a Domingos Cardozo Lima: em 
Curitiba, ao Padre Manoel Domingues Leitao, e a Patricio da Sylva Cha- 
ves, e ao Doctor Joze Serino da Fonceca coronel, em Sorocava ao capitao 
Luiz Teixra. da Sa. na Minas geraes, ao Dor. Bento Femandes de OH- 
veira, na cide. de Lixboa, ao capitao Domos. Ferreyra da veiga, e a Seu 
irmao Joze Ferreyra da veiga, em Ponte de Lima a D. Antonio de Amorim 
Pereyra, e na cide. do Ro. de Janro. a Pedro Fagundes varella, e a 
Lourengo da Cruz Pinto: Meu corpo Sera Sepultado na capela de Nossa 
Snra. da Lapa, q. Serve actualmte. de Matriz desta villa, amortalhado 
no habito de Nossa Snra. do Carmo de quern sou Irmao professo, aql. 
capella Serey Levado por meus irmaos terceyros, e tudo o mais q. ne- 
cessro. for, digo por meus irmaons terceyros, em acto de enterro, e mais 
Irmandades q. forem a beneficio de meus testamentros., e tudo o mais q. 
necesro. for pa. meu interro, e funeral, Missas de corpo prezente e offos. 
deixo a eleissao dos dos. meus testamentros. dando a todos os q. me 
acompanharem assim Sacerdotes como Irmandades as esmolas, e expor- 



— 67 — 

tulas costumadas. Deixo por minha alma mil missas de ten^a, q. serao 
dittas em o Convento de Nossa Snra. do carmo da Cide. do Rio de Janro., 
no altar do S. Smo. Sacramento, por ser Priviligiado, dando Ihe meus 
testamentros. aos religiozos q. as dicerem, a esmola costumada. Deixo 
mais mil missas pellas almas do Purgatorio, em descargo de minha con- 
ciencia, as quaes Serao destribuidas por meus testamentros., Segundo 
Suas vontades, em forma q. sejao dictas como toda a brevide. Sendo a 
esmola, segundo costume adonde forem dittas. Deixo, e he ma. vonte. 
se diga por minha alma, hiia Missa quotidiana, no convto. de S. Antonio 
da Cide. do Ryo de Janro., pa. cuja concervagao he taobem ma. vonte., 
q. dos rendimtos. da minha extancia de cima da Serra, a pessoa q. nella 
subceder, ou meos testamentros. apliquem a esmola q. somar segundo o 
estillo commum porq. se paga, qualquer missa dando a da. esmola, ao 
cindico da ordem por ser este oque custuma receber as esmoas dos Reli- 
giozos, e no cazo q. esta ma. dispozigao encontre algua formalide. dos 
dos. meus testamentros., ou a pessoa q. Subceder nella, me mandar dizer 
Sempre a da. missa, ou outra qualquer Religiao, Sahindo a esmola della 
dos reditos da ditta Fazendo q. se arendara ou concervara na milhor 
forma q. ser possa em tal forma q. senao falte a esta cluzula de meu 
testament©. Declare q. sou natural de Ponte de Lima, Arcebispado de 
Braga, filho Legitimo de Joao de Abreu de Fiqueredo e de D. Leonor de 
Amorim Pereyra. Declare q. fuy cazado na cide. do Ro. de Janro. com 
D, Clara de Amorim q. ja he deffunta, do qual matrimonio tive dous filhos 
hu varao por nome Antonio Pra. de Abreu, e htia femea por nome D. 
Leonor de Amorim Pra. q. se acha viuva, e ambos, moradores no Serro 
do Fritj. declaro q. estando, digo, declaro q. emtodo o monte de meos 
bens se achao os seguintes: na villa de Ponte de Lima, huma morada de 
cazas, e as fazendas q. se achao ribeyra abaixo, e Ribeyra a Cima e em 
funtao hua quinta com varias fazendas anexas, e em S. Maria de Saa, 
hua quintal chamada a Cruz da Pedra, e refoyos hu prazo, de livre no- 
meagao, a qual quinta nomeyo em meo subrinho Dom Antonio de Amo- 
rim Pereyra, Subcedendo nella pr. ser Livre, e nos q. forem de vinculo 
sucedera quern digo mu filho por Ihe pertencer a da. sucessao por dirto. 
e cazo q. as das. fazendas, e bens se achm com algum empenho, he ma. 
vonte. se dezempenhem com Liquido de quatro mil cruzados, q. se achao 
na cide. de Lixboa, em poder do Capitao Domingos Ferra. da veyga, ao 
qual mandey ordem pa. a da. aSista. como taobem no cazo nao chegue 
a da. quantia posso Suprir com toda ql.. qr. quanta, q. precizo for pa. 
o do. dezempenho, aqm. ordeney passace Letra de toda ql. quer aSistencia 
sobre mim a pagar na cide. do Rio de Janeyro, ao que darao meus testa- 
menteyros, ou Erdeyros inteiro cumprimento. Declaro que alem das 
cazas q. acima declarey as quaes sao de vinculo posuo outra morada de 
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caza livres na mesma villa de Ponte de Lima, e em Funta, varies bens 
livres, e em Sa posuo outros bens Livres, os quaes se tinhao obrigados 
para tengas de duas Irmans do meu sogro, que se achao religiozas no 
convento de Val de Pereyras, com a condigao de que morrendo estas, se 
vinculariao os dittos bens na quinta da Cruz da Pedra asima declarado: 
Devem-me meus testamenteyros digo devem meus testamenteyros fazer 
purificar, para que sendo as ditas religiozas mortas se cumpra na forma 
sobre ditta: Declaro q. todos os bens Livres q. se acharem em Portugal, 
os deyxo a Dom Antonio de Amorim meu Sobrinho, e na falta deste, 
aqm. por direyto entrando nos dittos bens Livres hiia morada de cazas 
em Ponte de Lima na rua das Pereyras as quaes mandey comprar por 
meu pay por prego de hum conto, cento, e Sincoenta mil reis, por cuja 
razao me pertence, sem que a arematagao q. nellas fez hum filho de 
Diogo Pereyra, arematando-as como pertencentes a meu Pay, sendo aliaz 
minhas pello titullo asima, mayormente nao tendo eu sido herdeyro de 
meu Pay. Declaro que se fez Sua Magestade que Deus guarde a merce 
da ametade dos Direitos de Registo de Curytiba, por tempo de doze an- 
nos, que tiverao principio do dia q. contar da ordem que tenho em meu 
poder a conta dos quaes tenho recebido, oq. contar dos conhecimentos 
emforma, e o mais que tiver rendido, e for rendendo hade constar pellos 
Livros do mesmo registro, de que tern sido Provedor the o prezente Jose 
Serino de Afonceca coronel, e meus testamenteyros, averiguarao estas 
contas, com toda a individuagao, com advertencia, que tenho passado a 
varias pessoas ordens para se encontrar nos direytos na mao do Provedor 
Luiz Teixra. em Sorocava, que a estas se Ihe dara seu vigor, assim como 
se dara o mesmo vigor, a hiia letra q. a poucos dias passey ao Capitao 
Manoel de Araujo Gomes, sobre o Provedor da Fazenda Real de Santos, 
da quantia de hum conto, e tantos mil reis; Declaro que possuo hiia 
Fazenda em Sima da Serra de Viamao, de gado vacum, e cavalos, cha- 
mada a Estancia grande, com os animaes q. nellas se acharem da minha 
marca, na qual estao taobem dous escravos chamados Antonio e Alexan- 
dre. Declaro que na Cide. do Ryo de Janeyro, se achao oito mil cruza- 
dos, em poder de Pedro Fagundes, a saber Seis para cobrar da Fazenda 
Real da da. Cidade, por hum conhecimento, emforma da Provedoria de 
Santos, e douz mil cruzados de hiia Letra passada pella Provedoria desta 
Expedigao, sobre a mesma Procedoria da cidade do Ryo de Janeyro. De- 
claro que em meo poder se achao dous escravos, hii por nome Francisco 
mulato ao qual passarao meus testamenteyros logo que eu fallecer carta 
de Liberdade, e outro por nome Antonio, o qual dando seis mil reis, 
digo o qual dando cem mil reis, aos dittos meus testamenteyros, Ihe passa- 
rao Carta de Alforria. Declaro q. na Cidade do Ryo de Janeyro tenho 
hiia escrava may do diot Tijuco possuhia meu Irmao, hiia Fazenda, cha- 
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mada do curral, a qual Fazenda me esta obrigada a Saptisfaqao de quatro 
para sinco mil cruzados, que tanto paguey pello ditto meu Irmao, a saber 
ao Doutor Manoel Freyre Batalha, Seis centos mil reis, a Antonio Ma- 
noel Seis centos mil reys: oitenta mil reis que Ihe mandey da Villa Rica 
por Joze Alvares Maciel: Hua parcella de roupas, que Ihe mandey da 
cidade do Ryo de Janeyro, dez doblas que gastey na condugao do ditto 
meu Irmao do Tijuco, para o hospital de Nossa Senhora do Monte do 
Carmo do Ryo de Janeyro; oito doblas que paguey de gastos ao mesmo 
hospital, duzentos, e sincoenta mil reis, que Ihe mandey fazer por via 
de Joze Ferreyra de Brito; Hum mulato Sapateyro ainda rapaz, que Ihe 
mandey do Ryo de Janeyro, hua negra por nome Clara, que a forga tirou 
o dito meu Irmao de caza de meu Genrro Miguel Plz. Declaro que 
tenho tido varies negocios com varias pessoas, cujas contas estao para 
ajustor, havendo, nella hua grande com meu genrro Miguel Gongalves, 
de que Ihe passey hun credito em que se hao de abater, duzentos novilhos 
que carregou na ditta conta, postos no registo, e senao entregarao, e 
outros creditor que Ihe passey para cobrar, e liquida que sejar a conta 
com toda a clareza, se pagara o resto aquem dyretamente pertencer. De- 
caro que tenho mais duas contas grandes, com os herdeyros de Joao 
Trupe, Ingez assistente na cidade de Londres, ja falecido, os quaes se 
achao muito embaragados, e outra com Antonio Vilela, e outros Socios 
contrahida na nova colonia em que os alcansso em custas, pellas muitas 
perdas, e suprimentos que fiz com o meu dinheyro, a alheyo, alem de 
hu particular que tive com Antonio Villela, e outros mais que tive com 
varias pessoas, e, com elle, os quaes ajustadas que sejao quero ser em- 
bolgado, doque se me dever, e da mesma .forma pagar eu se alcangarem. 
Declaro que a mim se me deve varias dividas, por escrypturas, e creditos, 
pellos quaes haverao meus testamenteyros, ou herdeyros seos pagamen- 
tos, assim como muitas sem clarezas, das quaes sendo certificadas meus 
testamenteyros, ou herdeyros, sendo de pessoas fieis, dignas, estarao por 
seus juramentos, aliaz a defenderao, athe sua cobranga. Declaro que 
tambem devo alguas dividas, por creditos, e sem elles todas as vezes, 
que os dittos meus testamenteiros, ou herdeyros, Ihe forem aprezentadas 
as taes clarezas, as saptisfarao, e nao as havendo sendo pedidas por 
pessoas verdadeyras em quern senao possa presumir dolo, e se estara por 
seus Juramentos. Declaro que eu tenho feito hum tracto, com o Coronel 
Francisco Antonio Cardozo, de Ihe mandar saptisfazer na cidade do Ryo 
de Janeyro, a quantia de quatro centos Sincoenta e Sinco mil reis, a 
pagar da Letra da Fazenda Real, que para em poder de Pedro Fagun- 
des, e receber a ditta quantia o Tenentes coronel Joao Antunes Lopes 
Martins, pagando-me o do. coronel Letra para pagar a seu Irmao Fran- 
cisco Cardoso, na cidade de Sao Paulo, a mesma quantia do producto 
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da Tropa que conduzio, pertencente ao do. coronel, pello qual tracto he 
rainha vontade que estejao meus testamenteyros. Declaro que suposto 
asima digo, que meus testamenteyros, do rendimento da Fazenda de Sima 
da Serra, mandem dizer hua missa quotidiana, na Cide. do Ryo de Ja- 
neyro, no Convento de Santo Antonio, a dita clauzula arrevogo na forma 
seguinte, e he que na dita Fazenda, por eor ser bens Livres, sucederi 
meu subrinho Dom Antonio, e do seo rendimento, me mandara rizer hua. 
missa quotidiana, adonde elk mais quizer, e for sua vontade. 

Declaro que he minha vontade, que dos meus bens, e dos mais bens 
parados delles, se dara a quantia de dinheyro que necessario for, para 
meter religioza em hum dos conventos do Ryo de Janeyroi a hiia das 
filhas do Alferes Francisco Manoel de Sauza, e Tavora, a eleiqao da 
ditta menina, e cazo que esta nao queira ser Religioza, se Ihe dara a 
mesma quantia, que se costuma dar m qual quer dos conventos, por seu 
estado de casado, caso o fassa com pessoa de gravidade, e nao o fazendor 
se Ihe nao dara coiza algua. Declaro que tenho feito varias promessas; 
a varias Santos, a saber ao Santissimo Sacramento desta villa seis mil, e 
quatro centos. A nossa Senhora da Lapa dos Navegantes desta villa,. 
Sincoenta mil reis, que se pagarao por meus bens. Declaro que he mi- 
nha vontade dem meus testamenteyros ao Reverendo Frey Gonqalo VH- 
kla cem mil reis de esmolla, para que este as aplique para as obras que 
intenta nesta villa, e cazo que as ditas obras nao tnhao efeito, serao apli- 
Anna Maria, filha de Antonio Villela, mulher de Caetano Joze da Costa, 
cados para o vistuario do dito Padre. Declaro que sou Padrinho de 
a qual deixo de esmola cem mil reis, para ajuda do dote de hiia de suas 
filhas, que ella elleger. Declaro que todos os meus serviqos, que tenho, 
feyto a Sua Magestade, assim como tambem os rendimentos dos direytos, 
do Registro de Coritiba que se vencerem athe, se firializar a graqa que 
do mesmo Senhor alcancey, e da mesma forma todos os demais Livres, 
que me ficarem depois depagar as minhas dividas, e legados, os deycho. 
a meu sobrinho Dom Antonio Morim Pereyra, com a obrigaqao de fazer 
este na Villa de Ponte de Lima, hum Hospicio de religiozos mendicantes, 
ou na suas vezinhanqas, de doze religiozos, com a condiqao deq. hu dos 
ditos religiozos me dira hua missa quotidiana por minha alma, e tenqao, 
com a condiqao de que o ditto meu Subrinho sera obrigado a asestir com 
aquella esmola que vir he necessaria, para a ajuda do substento dos ditos 
religiozos. 

DeDclaro, que por falecimento do do. meu Subrinho passarao os 
dittos bens com os mesmos encargos, a pessoa em quern meu Subrinho 
nomear, e no cazo que o ditto meu Subrinho faleqa abestentado, passarao- 
os dittos bens com os mesmos emcargos do ditto meu Subrinho. De- 
vestydos com duas camizas dos melhores a eleiqao do ditto Manoel Gar- 
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claro quc da roupa de meu uzo deixo a Manoel Garces dos Anjos dous 
cez. Declaro que os meus Testamenteyros, alem da vintena, que Ihe he 
premetido por direyto, Ihe deixo mais dez por cento, que haverao da im- 
portancia dos meus bens. 

Declaro que aos dittos meus testamenteyros, os haja por abonados, 
« verdadeyros, e Ihes dou todos os meus poderes, que por direyto Ihe possa 
dar, para que em meu nome, possao tractar desta minha Testamentaria, 
com aquelle zello e cuidado, que como ataes Ihe he pello mesmo dyreito 
imcumbido. E para saptisfazerem meus legados, e darem cumprimentos 
•a tudo o que neste meu testamento ordemno, torno a pedir aos Testa- 
menteyros acima declarados nesta villa, em prymeiro Lugar a Manoel 
Lobo dos Santos, a Capitao Manoel de Araujo Gomes, ao Coronel Fran- 
cisco Antonio Cardozo, ao Sargento mor Domingos Gomes Ribeyro, e 
ao Doutor Francisco Moreyra da Cruz, aquem agra nomeyo, e a todo os 
demais, nas demais artes nomeados, que por servigqo de Deos, e por me 
fazerem merce, queirao tomar conta desta minha Testamentoria, e tractar 
della com o zello que eu fizera por qual quer delles, e por cada hum 
insolidum, dou os poderes como acima fica ditto, e separa avaidade deste 
meu testamento faltar algiia clauzula ou requizitos expressoa era direyto 
as hey aqui por declarados aSim como derrogo todas, e quaes quer que 
encontraram o mesmo direyto, e por quanto isto he a minha ultima von- 
tade, pesso e rogo as Justissas de Sua Magestade, cumprao e fassao 
Cumprir todo o determinado neste meu Testamento, as quaes justigas 
applicarao, aos dittos meus testamenteyros, ao espasso de sinco annos 
para dar cumprimento ao determinado neste meu Testamento, visto ser- 
Ihes precizo pa. o seu cumprimento o ditto tempo, e: por menao achar 
capaz de fazer, e assignar este meu Testamento, pedy, e roguey ao Dou- 
aano et. supra me assigno, a rogo do Testador, visto o seu impedimento 
tor Francisco Moreyra da Cruz, que este por mim o assignace: dia e 
me assigno // Francisco Moreyra da Cruz // Alexandre Cardozo de 
Menezes // Francisco Pinto de Va. Lobo // Francisco Manoel de Souza 
Tavora 7/ Manoel Geraldes Pinto 7/ Manoel Garces dos Asjos // Jose 
da Sylvia Pacheco // Thomas Gomes de Almeyda 7/ Aprovagao 77 
Saybam quantos este publico instrumentos de aprovagao do Testamento, 
e ultima vontade, virem que no Anno do Nascimento de, Nosso Senhor 
Jesus Christo de mil Sete Centos e Sincoenta e 5 annos, aos dezanove 
dias do mes de novembro do ditto anno, nesta villa de Sao Pedro do Ryo 
grande, em cazas de morada do Coronel Christovao Pereyra de Abreu, 
honde eu Tabelliao ao diante nomado fey chamado, e sendo ahy digo, e 
sendo aly achey doente de camma ao sobre ditto Christovao Pereyra de 
Abrcu, de dcenga que Deus Ihe deo, mas em seu juizo perfeito, e 
entendimento, segundo o parecer de mim Tabeliao, a respeito das repre- 
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zentagoes quo me deu, ou perguntas que Ihes fis e logo das suas maos 
me forao dadas estas quatro fohlas de papel, escriptas com oito Laudas 
the donde dey principio a esta aprovagao, dizendo que era o seo solene 
Testamento, o qual mandara escrever, pello Doutor Francisco Moreyra 
da Cruz, e que pello nao poder assignar, Ihe rogara o fizece por elle, o 
que com efeito fisera junto com as testemunhas ao pe do ditto Signal 
assignadas, e que queria se cumprice, e guardace, asim, e de maneyra, 
que no ditto Testamento se continha, e declarava, por estar contheuda a 
seu gosto, de pois de Ihe ser lido diant das dittas Testemunhas, o qual 
pello achar Limpo sem borao, ou coiza que duvida fassa, o aprovey tanto 
quanto aprovar posso por rezao do meo officio, e numerey, e rubriquey, 
cm meo sobre nome // Ozorio, e de que fiz esta aprovagao assignou por 
o ditto Testador, o Doutor Francisco Moreyra da Cruz, por lo assim 
rogar, e nao poder assignar, sendo a tudo testemunhas prezentes, o Alfe- 
res Francisco Pinto de Va. Lobos, o alferes Alexandre Cardozo de Me- 
nezes, o Lecencado Mauricio da Costa, Thomaz Gomes, Joze da Sylvia 
Pacheco, o Alferes Francisco Manoel de Souza Tavora, Manoel Garces 
dos Anjos; todos de mayor, e reconhecidos de mim Tabeliao Ignacio 
Ozorio Vieyra, que o escrevy e assigney em publico, e razo, em o ditto 
dia, mes e anno recto declarado // Em testemunho de verdade // Lugar 
do Signal publico // Ignacio Ozorio Vieyra // Arrogo delle Testador, 
visto seu impedimento, Francisco Moreyra da Cruz // Alexandre Car- 
dozo de Menezes // Francisco Pinto de Va. Lobos // Mauricio da Cos- 
ta // Manoel Garces dos Anjos // Joze da Sylva Pacheco // Francisco 
Manoel de Souza Tavora // Thomaz Gomes de Almeyda // § Aos 
vinte e dous dias do mes de Novembro deste anno de mil sette centos 
sincoenta e sinco, me entregou o coronel Francisco Antonio Cardozo de 
Menezes, e Souza este Testamento com que faleceo na vida prezente 
Christovao Pereyra de Abreu, e me entregou feichado, e lacrado, com 
seis pingos de Lacre incarnado, por banda, cozido com outros tantos 
pontos de retroz verde, e aprovado pello, Tabeliao Ignacio Ozorio, e 
abrndo-o achey estar escripto em sinco meyas folhas de papel, sem borrao 
interlinha, ou couza que duvida fassa, e estar comforme a sua aprovagao, 
pello que mando se cumpra como nelle se contem, registese. Villa do 
Ryo grande de Sao Penro, hera ut Supra // Manoel Francisco da Sil- 
va // § Nao aceyto porque tenho contas com a Fazenda Real, de que 
fuy Thezoureiro neste Estabelecimento, e de prezente as estou dando. 
Ryo grande, a vinte, e dous de Novembro de mil Sette Centos Sincoenta, 
e Smco // Manoel Lobo dos Santos // § Registado Cumprace // Lobo 
// § Registado a folhas Secenta e oito, aq. se obrigou cummrir o Tes- 
tamenteiro, o Capitao Manoel de Araujo Gomes. Villa de Sao Pedro 
do Ryo grande a vinte e tres de Novembro de mil Sette Sentos, Sincoenta, 



— 73 — 

e Sinco // Francisco de Lima Pinto // Registese nos Livros da Prove- 
doria como se requer // Moreyra //. § Condicilio. 

Em nome da Santissima Trindade, Padre, Filho e Espirito Santo, 
tres Pessoas distintas, e hum so Deos verdadeyro. // Saybao quantos 
este publico instrumento de codicilho virem em como no Anno do Nasci- 
mento de Nosso Senhor Jezus Christo d mil, Sette centos, Sincoenta, e 
Sinco annos, aos vinte e hum dias do mes de Novembro do ditto anno. 
Eu Christovao Pereyra dq Abreu, estando em meu juizo, e entendimento 
claro que Deos Nosso Senhor me concede©, prostado em hua cama de 
infermidade gravissima, considerandome quaze nos ultimos termos da 
minha vida, e quaze a morte, dezejando por minha alma no verdadeiro 
caminho da minha vida digo no verdadeyro caminho da Salvaqao, por 
ignorar, oque Deos de mim fara ou quando sera servido aliviarme das 
penalidades deste valle de Lagrimas, para que melhor se declare, a minha 
ultima vontade, no testamento que fiz aos dezanevoe dias deste prezente 
mez e anno, fasso este codicilho q. na parte delle tera forgas de testa- 
mento, como se verdadeyramente o fosse na forma, e maneyra seguinte. 
§ Primeyramente torno arogar, e emcomendar minha alma a Trindade 
Santissima, q. a creou por ser Ds. verdadeyro digo a Trindade Santissi- 
ma, que a creou, pedindo ao eterno Padre, pela morte, e Paixao, e infi- 
nites merecimentos de seo filho unigenito, a queira com o mesmo affecto, 
com que recebeo a de Christo bem nosso quando expirou, no madeyro da 
Santa cruz, e pesso ao mesmo Senhor que pellas suas Santissimas cha- 
gas, ja que nesta vida me fez a merce, dar seo preciozo sangue por me 
salvar, queira tambem na vida imortal que espero darme o premio de 
tantas penas, quantas por padegeo. Rogo a Maria Santissima, e a todos 
os Santos e Santas da corte do Ceo, com especialide. ao Senhor Sao Joze, 
e a Senhora Santa Anna meos especiaes advogados, e protectores, ao 
Santo de meo nome, queirao por mim interceder, e rogar a meo Senhor 
Jezus Christo, proptestando, como verdadeyro Catholico, crer, viver, e 
morrer como verdadeyro ohristao, crendo em todos os artigos da Santa 
fee, e em tudo o que ere, e manda crer a Santa Igreja catholica Roma- 
na, e com esta viva fee, espero Salvar a minha alma, nao por meos pro- 
prios merecimentos, mas sim pellos da vida morte paixao de meo Senhor 
Jezus Christo aquem com o intimo de minha alma recorro. E por quanto 
no ditto meo Testamento que acima declaro fiz no dia dezanove deste 
prezente mez, e anno, deichey de declarar, com expecialide. alguas couzas 
conducentes para validade do ditto Testamento, e descargo de minha 
conciencia, por na ditta ocaziao o nao poder saber fazer eu, e me olvidar 
de alguas couzas, que agora me lembrao por este preze. codicilho He a 
minha ultima vontade declaralas na forma seguinte, pedindo as justigas 
de Sua Magestade Ihe queira dar, e mandar dar verdadeyra execugao na 
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forma seguinte: Declaro que no ditto meo Testamento declarey tinha 
oidonazado na cidade do Ryo de Janeyro, com Donna Clara Maria de 
Amorim Bezerra, e que do ditto Matrimonio, tinhamos tido dous filhos, 
hii varao por nome Antonio Pereyra de Amorim, e hua femea por nome 
Donna Clara digo Donna Leonor de Amorim Pereyra digo Donna Leo- 
nor de Amorim Bezerra, que ainda se achao vivis, e moradores no Serro 
do frio os quaes deviao Subceder como meos legitimos herdeyros nos 
assim o podia fazer, por terem cido adquerido a mayor part delles, em 
bens vinculados, deichando todos os demais que forem Livres por intender 
servisso del Rey, em meu Subrinho Dom Antonio de Amorim com os 
incargos que nelles vinculava ao ditto meu Subrinho, porem como meo 
animo nao he gravar aos dittos meus herdeyros e a minha conciencia, por 
este meo codicilio declaro o ditto Testamento, nesta parte na forma 
seguinte. 

Declaro que he minha ultima vontade, nao dezerdar aos dittos meos 
filhos em couza algua que repugnem as mais solidas Doctrinas de direyto, 
por cuja razao, cazo que a ditta minha declaraqao testamentaria repug- 
nem o direyto he minha ultima vontade, que nao podendo o ditto meo 
Subrinho Dom Antonio, Suceder nos bens Livres nelles sucedao os ditos 
meos filhos, Sucedendo nelles na forma do mesmo direyto, com todos os 
encargos, que no ditto meo Testamento dclarey: He porem sempre mi- 
nha ultima vontade, que o ditto meu Subrinho Dom Antonio de Amorim 
suceda em todos os prazos, que forem de Livre nomeacao em toda a 
parte de minha terga, que por diryto me tocar, pagos todos os legados, 
que neste Testamento declaro digo pagos todos os legados, que no Tes- 
tamento declaro. Declaro que Balthezar de Amorim, deichou em sua 
vida hum legado a minha mulher Donna Clara Maria de Amorim, com 
certos encargos, cujo traslado de Doagao, se acha langada em hua das 
notas dos Tabeliaens da cidade do Ryo de Janeyro, com a obrigagao de- 
clarando digo, com a obrigagao detal, ou qualidade de missas, ou o que 
melhor constar da ditta Doagao. Declarando na mesma Doagao, que 
por morte da ditta minha mulher poderia este nomear em quem muito 
Ihe parecece, e no cazo, que esta nao nomeace, e legava a mim faculdade 
para eu nomear, cujos bens se achao hoje em administragao, e poder 
dos herdeyros de Rodrigo de Freytas, e para que possao tornar ao seo 
pristimo estado, por este meu codicilho, e ultima vontade nomeyo ao 
ditto legado, em meo filho Antonio Pereyra de Amorim, aquem pesso 
fassa toda a deHgencia, para poder por em clareza esta minha dicha, e, 
mande cumprir com forme a primeyra vontade do primeiro Legatario, 
E por quanto he esta minha ultima vontade rogo aos ministros de Sua 
Magestade, e as Justigas aquem por direyto pertencer o conhecimento de 
meo testamnto e deste meo Codicilho, a fassao inteiramente cumprir, e 
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guardar na forma sobreditta e por nao poder escrever, pedy e roguey 
ao Doutor Francisco Moreyra da Cruz que este por mim fizece; e por 
mim assignace, dia mes e anno, ut. Supra etc. a rogo do testador visto 
nao poder fazer Francisco Moreyra da Cruz // Manoel Garces dos 
Anjos // Joze da Silva Paoheco // Ignacio Xavier Mariano // Hyero- 
nimo Soares de Siqueira // Joao Chrisostoma de Andrade // § Apro- 
vagao de condicillio // Saubas quantos este publico instrument© de apro- 
vagao de condicillio, e ultima vontade virem, que no anno do Nascimento 
de Nosso Senhor Jezus Christo de mil Sette Centos e Sincoenta e Sinco 
annos, aos vinte e hum dias do mes de Novembro do ditto anno, nesta 
villa de Sao Pedro do Ryo Grande, em cazas de morada do coronel 
Christovao Pereyra de Abreu, onde eu Tabeliao ao diante nomeado fuy 
chamado, e sendo ahy, achey ao ditto coronel Christovao Pereyra de 
Abreu, aonde eu Tabeliao digo Christovao Pereira de Abreu, doente de 
cama de doenga que Deos Ihe deo, mas em seo perfeito juizo, e en- 
tendimento, segundo o arecer de mim Tabeliao, comforme as respostas, 
que me deo, a perguntas que Ihe fiz, e logo das suas maons, asminhas 
me forao dadas, estas duas folhas de papel com tres laudas escriptas, e 
nas costas da mesma donde dey principio a esta aprovagao, dizendo- 
me era seu condicilio que depois do seo Testamento ha via mandado fazer 
de alguas couzas que mais Ihe lembrava, e que para validade delle queria 
Ihe aprovace, o qual havia mandado fazer de alguas couzas, que nelle vay 
incluido pello Doutor Francisco Moreyra da Cruz, e que por nao poder 
assignar, Ihe rogava, por ele aSignace, e que depois de escripto Ihe lera, 
e por estar entudo aseo gosto, queria e hera contente, se cumprisse tudo 
quanto neste havia declarado, o qual pello achar limpo e sem emenda ou 
borrao, thomey e aprovey tanto quanto posso, por razao do meo officio, 
e o numerey, e o rubiquei com o meo sobrenome // Ozorio // Sendo a 
tudo testemunhas prezentes, o Alfares Alexandre Cardozo de Menezes, 
Manoel Garces dos Anjos, Joze da Sylvia Pacheco e o Revemdo Padre 
Manoel da Cruz, e o Reverendo Padre Frey Gongalo Villela, todos reco- 
nhecidos de mim Tabeliao Ignacio Ozorio Vieyra, que a escrevi, e asigney 
em publico e razo declaro que pello Testador nao saber asignar por nao 
poder, o fez a seo rogo o Doutor Francisco Moreyra da Cruz Subdito 
Tabeliao o escrevy // Em testemunho de verdade // Lugar do Signal 
publico // Ignacio Ozorio Vieyra // Arogo delle testador, visto seo im- 
pedimento // Francisco Moreyra da Cruz // Manoel da Cruz Gomes J J 
Jose da Sylva Pacheco // Manoel Garces dos Anjos // Frey Gongalves 
Villela de Jesus Maria // Alexandre Cardozo de Menezes // § Aos 
vint, e dous dias do mez de Novembro do anno de mil Sette centos, Sin- 
coenta, e Sinco, me entregou o coronel Francisco Antonio Cardozo de 
Menezes, e Souza, este Codicillio, com que falleceo da vida prezente, o 
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Oatras conseqiiencias menores, mas igualmente valiosas 
se fizeram sentir, dando ao ciclo do muar uma importancia nao 
pequena. 

£ste teve na extragao do ouro, na produ^ao da Baixada 
Fluminense, no aqucar paulista, no cafe brasileiro, em geral, 
a mesma funqao basica que o apresamento seiscentista teve, 
em rela^ao a produqao do aqucar nordestino. 

E' porisso que eu acho que a importancia do "ciclo do 
muar" nao e menor que a do apresamento. 

Com este, o "ciclo do muar" tornou possivel toda a vida 
nacional, durante seculo e meio. 

coronel Christovao Pereyra de Abreu, e me entregou fechado e Lacrado 
com seis pingos de Lacre encarnado por banda, cozido com seis pontos 
de retroz verde, e aprovado pello Tabelliao Ignacio Ozorio Vieyra, e 
abrindo-o achey estar escripto em tres meyas folhas de papel, sem borrao, 
interlinha, ou couza que duvida fassa, e estar conforme sua aprovaqao 
pello que mando se cumpra, como nelle se contem, e registe. Villa do 
Ryo Grande na Hera ja ditta // Manoel Francisco da Sylvia // § Regis- 
tado a folhas setenta e tres, que se obrigou cumprir o Testamenteyro, o 
Capitao Manoel de Araujo Gomes, Villa do Ryo Grande de Sao Pedro, 
a vinte e tres de novembro de mil Sette centos, e Sincoenta, e Sinco // 
Francisco de Lima Pinto // Registado Cumprace // Lobo // Registe- 
se nos Hvros da provedoria como se requer // Moreyra //. 

Do Livro " Patentes e Cartas Regias", Folha 123 v. 



CAPlTULO VI 

O CICLO DO AgOCAR PAULISTA 

Eu localize o pequeno ciclo do aqucar paulista, no tempo 
de 1760 e 1860, mais ou menos, isto e, quando o ciclo do ouro 
estava no sen apogeu, no sen declinio e, em vias de extinqao. 

A principio, isto e, nos fins da epoca aurifera, a lavoura 
canavieira paulista produziu o aqucar e a pinga para abastecer 
as opulentas populaqoes das Gerais. E certo, estas recebia'm, 
pelo "Caminho Novo", o abastecimento. em aqucar e pinga, 
da Baixada! Fluminense, entao no climax da sua produqao. 
Mas, as Gerais eram muito extensas e, muito povoadas de 
gente de elevadissimo poder aquisitivo e do alto nivel de vida. 
Elas nao podia'm ser so tributarias do Rio de Janeiro, pelo 
"Caminho Novo", como facilmente se depreende, formavam 
uma enorme zona que se distanciava daquela via de comu- 
xiicaqao, que a tornava tributaria da! Baixada Fluminense, 
como ja dissemos acima, e a qual se debruqava sobre a Man- 
tiqueira, nas lindes da Provincia paulistanica. Constitui essa 
zona, a parte das Gerais que hoje chamamos de Sul de Minas 
e a parte que chamamos de Oeste de Minas, nos vales dos 
rios Grande e Sapucai. Talvez isso totalizasse 200.000 habitantes, 
dos 600.000 que tinham as Gerais, no fim do seculo XVIII. 

O transporte feito pelo muar equivale ao transporte ma- 
ritimo feito a vela, no qual a distancia e o fator decisive na 
elevaqao dos fretes que pesam sobre as mercadorias. Assim, 
quanto mais longe as distancias do transporte, mais elevado 
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e o custo do mesmo e a proporqao e tao grande que torna proi- 
bitivo o consume das mercadorias produzidas a grande dis- 
tancia. 

Quanta menor for a distjancia separadora do local da 
produ^ao ao local do consumo, o produto tera o seu custo 
diminuldo. 

Sim, porque o transporte animal era carissimo, regulando 
o seu custo em Cr$ 4,38, enquanto que a ferrovia transporta 
por Cr$ 0,20 e Cr$ 030, a tonelada-quilometro. (V. neste livro 
o "Estudo sobre alguns tipos de transporte no Brasil Colonial", 
D. Myriam Ellis). 

Essa conclusao esta de acordo com os dados oferecidos pelo 
Prof. Taunay, tirades de Echwege. O custo do transporte no lombo 
do burro conclui que ele ficava, por tonelada-quilometro, em 
cerca de Cr$ 4,38, enquanto que o transporte ferroviario atual 
fica a razao de Cr$ 0,25 a 0,30 por tonelada-quilometro. Com 
isso, o aqucar tinha que ser consumido com o menor transporte 
possivel pois pelo contrario o seu custo se tornaria proibi- 
tivo (1) . 

Dessa maneira', temos que a Baixada Fluminense, mesmo 
ligada as Gerais, pelo "Caminho Novo" e pelo "Caminho 
Velho", nao podia supri-las com seus produtos, pois ficava 
muito longe da parte Oeste e Sul das mina's, com cerca de 400 
a .450 quilometros de percurso medio; enquanto que essas 
partes mineiras eram ligadas a Provincia de Sao Paulo pelas 
passagens do Jaguari, em Atibaia e pelo morro de Gravy, em 
Mogy Mirim, com cerca de 120 quilometros de percurso me- 

(1) Em media, o custo do transporte obedece atualmente aos se- 
guintes delineamentos: 

Etn vias fcrreas: de 250 a 300 reis a tonelada quilometro. 
Em zna de rodagem: com pizo de terra de 750 a 900 reis a 

tonelada-quilometro; 
com pizo de asfalto de 500 a 600 reis a tonelada-quilometro. 

Em vias maritimas a vela: 270 reis a tonelada-quilometro. 
Em vias maritimas a vapor: 10 a 12 reis a tonelada-quilometro. 

(Ver trabalho sobre o transporte neste Boletim de D. Myriam Ellis). 
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dio. Isso se pode ver pelos Mapas de Daniel Pedro Miiller, 
de 1837 e de dois anteriores, que sao do fim do seculo XVIII, 
um dos quais de Bernardo Jose de Lorena, reproduzidos na 
Coletanea do Prof. Tauna'y. 

JCom isso, temos que, seria muito mais barato para a 
grande zona das Gerais, a qual nao tinha direta comunicaqao 
com a Baixada Fluminense, abastecer-se de aqucar e de aguar- 
dente, nos centres paulistanicos do Planalto, que assim pode- 
.con alimentar a sua economia, no fim do seculo XVIII e na 
primeira metade do seculo XIX, associa'ndo-se ao opulentis- 
,.imo ciclo do ouro e ao nascente ciclo do cafe. 

Essa concorrencia economica entre o Planalto paulista- 
nico e a Baixada Fluminense, teria sido vencida pela Paulis- 
tania, que assim teve para a sua produqao aqucareira, um gran- 
de mercado de consume, o qual para ela representava uma du- 
pla vantagem, alem de ter sido magnifica fonte de riqueza: 

a!) fazer incidir a sua industria agricola de aqucar, com 
iseu intense comercio de muares, os quais, embora 
vindos do extremo sul, eram intercambiados em So- 
rocaba, nas suas feiras, formando uma outra indus- 
tria!, a dos transportes, a qual era grandemente pau- 
lista. 

b) nao obrigar a ser completamente observada a velha 
autarquia paulistana, que a!ssim, nao se via forqada 
a usar em grande escala o Caminho do Mar, pois 
que o mercado de consumo, para sua produqao aqu- 
careira, continuava a ser na sua maior parte. as regioes 
de Serra acima. So uma pequena' parte da produqao 
aqucareira do Planalto era encaminhada para Santos, 
para ser exportada1 para o Sul, creio que para o Prata, 
o unico mercado externo provavel, como adiante ve- 
remos. Isso so se deu no seculo do ouro. Depois 
foi diferente, como adiante se verificara. 

c) constituir um nascente capital, para o ciclo do cafe, 
ou antes, para a formaqao da lavoura cafeeira, que 
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se iria extender pelo Oeste paulista. De fato, nao se 
pode compreender que os paulistas se hajam atirado 
a formaqao da lavoura de cafe, sem um capital inicial, 
previamente conseguido no Planalto. fiste capital te- 
ria sido conseguido, em grande parte, pelos lucros 
do pequeno ciclo do aqucar planaltino. 

Assim, o aqucar paulista, no fim do seculo XVIII e no 
principio do seculo XIX, teria tido 5 mercados de consumo, 
fora do Paulistania: (A sua exportaqao por Santos nao era 
pequena) (2). 

a) ma'ior deles nas Gerais, via Atibaia, Gravy, etc.. com 
cerca de 200.000 consumidores, estabelecidos em me- 
dia de 120 a 200 quildmetros da regiao da produqao. 

b) Goiaz, via Franca, etc., com cerca de 50.000 consu- 
friidores, ligados ao centro de produqao plahaltina, 
pelo caminho aberto por Luiz Pedroso. Nao teria 
sido possivel a esse nucleo consumidor receber aqu- 
car de outra procedencia. 

c) Mato-Grosso, via Araraitaguaba, pelos rios Tiete, 
Parana, Pardo, Taquari, Paraguai e Cuiaba, com 

(2) Relativamente ao ano de 1825, o Planalto paulista oferecia o 
seguinte quadro de exportaqao total: 

Generos Arrohas Importancia 
Agucar   343.524 623;024|160 62% 
Cafe   141.663 250 ;782$500 25% 
Toucinho e banha   32.272 110 ;878$780 11% 
Fumo   12.594 21:014$600 2% 
Algodao em rama   11.850 4:170$000 0,4% 
Quina, butua e barbatana . 157 975§000 0,09% 

Por essa estatistica publicada pelo Prof. Taunay, na sua " Historia 
do Cafe", ve-se a magna importancia do agucar na economia paulista, o 
qual atingia ao duplo do valor do cafe, no conjunto das suas exportagSes, 
consignadas no total do que Sao Paulo vendia. 
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70.000 consumidores mais ou menos. Ainda esse im- 
portante nucleo de consumidores nao teria1 podido re- 
ceber mecadoria congenere de outra procedencia. 

d) exportaqao para a, Europa e principalmente para o 
Prata, isto e, nucleos demograficos hispano ameri- 
canos, via Santos (3) 

e) extremo-sul do Brasil, com cerca de 200.000 consu- 
midores, gauchos e catarinenses. Esse sul brasileiro, 
enriquecido pelas vendas de milhares de muares para 
o ciclo do ouro e inicio do do cafe, dispunha de ele- 
vado poder aquisitivo, podendo, portanto comprar o 
agucar planaltino, o qual devido as distancias, tinha 
fatalmente que veneer toda e qualquer concor- 
rencia. (3) 

Com esses mercados, o aqucar da Paulistania, tinha' mais 
de meio milhao de consumidores em 1780, contendo, alem disso, 
com a populaqao local, que naturalmente era consumidora for- 
qada da mercadoria produzida in-loco, a essa' populaqao, graqas 
ao comercio intense de muares em Sorocaba, tambem dispunha 
de certo poder aquisitivo e certo nivel de vida1, cousa demons- 

(3) Os documentos seguintes provam que a Paulistania exportava 
aqucar para o Sul, nao so brasileiro. mas tambem platino; 

Boletim do Arquivo do Estado — Margo ,1 (1722-1822) 
{Tempo colonial) — Alfdndega e Ahnoxarifado de Santos, S. Paulo 

Tip. do Globo, 1943, p. 69 e segtes. 

Generos exportados para o Porto (1821) 
16.872 ar. ag. B. em 373 caixas e 40 feixos. 
13.835 ditas de ag. M. 

115 ar. cafe. 

Para Lisboa 
3.846 ar. ag. B.; 5.757 M. 
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Para Pcrnambuco 
10 ar. cafe. 

Para Bahia 
150 ar. cafe. 

Para o Rio de Janeiro 
104.347 ar. ag. B. 
75.391 ar. ag. M. 

Para Iguape 
215 ar. ag. B. 

Para Cananeia 
112 ar. ag. B. 

Para Paranagud 
990 ar. ag. B. 

Para Guaratatuba 
8 ar. ag. M. em um saco. 

Para Sta. Catarina 
1.402 ar. ag. B. 
2.367 ar. a. M. 

Para Laguna 

100 ar. ag. B. 
200 ar. ag. M 

Para Rio Grande 
2.700 ar. ag. B. 
1.152 ar. ag. M. 

Para Porto Alegre 

2.728 ar. ag. B. 
1.576 ar. a. M. 

Para Montevideu 
8.645 ar. ag. B. 
3.871 ar. ag. M. 
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Mappa da Carga que transporta do porto da Villa de Santos pa. 
o da Cidade de Lisboa o Bargantim " Conceigao Minerva de q'le Capm. 
Franco, de Salles Silva este prezente anno de 1806. 

Generos Caixas Arrobas Pregos Importdncia 

Assucar F   185 8.582 2:000 17:16S$000 
Dito B   69 3.115 1:600 4:984|000 
Dito M   16 797 1:200 873$000 
Goma   3 115 1:000 11S$000 
Arroz   — 6.077 900 5 :469$7S0 
Coiros   — — 2:000 9:SSO$600 
Solla   — — 800 193$600 
Anil   — 75 25:600 1:920$000 
Cafe   — 220 4:000 88i$000 

SOMA   273 18.913 — 41:251$8S0 
" Boletim do Departamento do Arquivo do Estado de Sao Paulo" 

(Mago I, vol. II) Secretaria da Educagao e Saude Publica, 

Mappa de Carga q'exporta deste Porto de Stos. para o de Lisboa a 
Corveta " N. Snra. da Victoria", Capm. Manoel de Oliveira Mello, em 
Julho de 1806. 

Generos | Caixas Arrobas Pregos Importdncia 

Assucar F   ISO 6.900 1:800 12:420$000 
Idem R   50 2.300 1:600 3:600f000 
Idem M   12 552 1.200 662$400 
Arroz   — 2.600 2.000 2:400$000 
Cafe   — 30 4.000 122$000 
Goma   — 80 1.000 80$000 
Sebo   — 70S 2.400 1:692$000 
Couros   — 3.572 65 7 ;431$580 

SOMA   241 16.740 — 28:487$980 
" Boletim do Departamento do Arquivo do Estado de Sao Paulo" 

(Mago I, vol. II) Secretaria da Educagao e Saude Publica. 
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trada pelo enorme aumento da populatjao paulista, durante o 
seculo XVIII e XIX. (4) 

Assim, gramas a esse consumo, foi possivel a existencia do 
que eu cha'mo "ciclo do agiicar planaltinoMesmo porque, 
sem consumo certo, nao pode haver produ^ao! Se suprimir- 
mos esse ciclo do agiicar planaltino, o Brasil nao teria possibili- 
dade de viver, porque entre a extingao do ouro e o comego do 
cafe, mediaram alguma decadas vazias economicamente sem que 
o Brasil tivesse podido arranjar meios para a manutengao dos 
seus quadros administrativos. 

Quando o ouro entrou em declinio e em extingao, a produ- 
gao aguca'reira paulista tambem decaiu e teria desaparecido no 
principio do seculo XIX, com a lenta agonia dos seus melho- 
res mercados consumidores, se nao fosse a promissora madru- 
gada de outros centres consumidores que se desenvolviam e 
cresciam. 

Por isto, esse ciclo agucareiro planaltino nao morreu! 
Sim, nao morreu, pois sem embargo do acima referido, ele 

se manteve, pois, dois de seus mercados consumidores lograram 
subsistir ao fim do ouro. 

Com isso, alguma seiva vital manteve Piratininga, que, sem 
evidenciar uma decadencia qualquer, tambem nao atravessou 
fase muito euforica de "mar de rosas". Foi um periodo de 

(4) A proposito da populagao da provincia de Sao Paulo, encon- 
tramos em Saint-Hilaire, as seguintes consideragoes. 

Em 1777, 116.975 habitantes. 
Em 1805, 192.729 habitantes. 
Em 1812, 205.267 habitantes. 
Em 1813, 209.219 habitantes, repartidos por 26.150 casas. 
Em 1814/211.928 habitantes. 
Em 1815, 215.021 habitantes, repartidos por 35.767 casas. 
Em 1820, 239.290 habitantes, repartidos por 40.726 casas. 
Em 1826, 258.901 habitantes. 
Em 1836, 326.902 habitantes, repartidos por 50.968 casas. 

Auguste de Saint-Hilaire, "Viagem a Provincia de Sao Paulo" (pg. 85). 
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um quarto de seculo, de estabilidade economica na mediania, a 
qual foi vencida afinal pelo paulatino advento do cafe que, em 
progressiva expansao pelo Paraiba arriba, formou tambem, 
aos poucos, novos mercados consumidores, para o agucar da 
Paulistania, cujo ciclo economico nao morrera, mas passara redi- 
vivo pela fase de depressao, ressucitando com o ciclo do cafe no 
vale do Paraiba. 

Assim, depois do advento do cafe, isto e, em 1840, mais 
ou menos, e depois dessa data, progressivamente, a medida que 
a lavoura cafeeira ia crescendo, o ciclo do aqucar paulistanico 
tambem aumentava1, com os seguintes mercados consumidores, 
os quais, pelas suas pujanqas economicas respectivas, gradua- 
vam o vulto desse novo ciclo: 

a) os restos da's populaqoes das Gerais, decaidas da an- 
tiga grandeza, mas renascendo, com o cafe, formando 
acentuado nodulo em torno de Juiz de Fora. 

b) as grandes massa' das populagoes fluminenses e pau- 
listas empenhadas na cafeicutura, nao so ao longo do 
vale do Paraiba, ma's tambem na zona montanhosa 
subsidiaria desse vale. 

c) exportagao para o Prata, via Santos (5) 

(5) O mercado platino tinha as seguintes proporgoes: 
Amilear Rozari — Hisioria de la Ciudad Argentina — 3 vol. Imprensa 
Lopez — B. A. 1947 — 

Ciudad de Buenos Aires. 
,1744 — 11.220 h. 
1799 _ 24.205 " 
1810 — 45.000 " 
1852 — 76.000 " 
1869 — 187.346 " 

Corrientes: 
Mendoza: (Fund.?) 

1851 — 2.641 vecinos. 
1861 — 1.500 
1869 — 8.124 almas. 
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d) extreme sul do Brasil, com o territorio ga'ucho e ca- 
tarinense, 

e) a cidade do Rio de Janeiro, centro comercial cada vez 
maior e engrandecido pela vinda da; corte portugiuesa, 
em 1808, com 15 mil fidalgos, que representavam enor- 
me aumento de consumidores. 

f) exportaqao para Portugal, que distribuia pela Europa, 
sequiosa de cana, desde que as Antilhas inglesas nao 

5". Juan: (1562) 
1869 — 8.353 h. 

6". Luis: (1594) 
Santiago del Istero: (Fund. 1778) 

1.776 h. 
5.000 " 

17.439 vecinos. 
Tucuman: (Fund.?) 

3.650 h. 
6.000 » 

17.439 " 
Cordoba: (Fund.?) 
Salta: (1586) 
254 
La Rioja (Fund.?) 
275 
Jujui: (Fund.?) 
296 
Catatmrca (Fund.?) 
364 
Sfa. Fe: (1620) 
810 h. 

4.000 " 
15.000 " 
6.615 " 

1778 — 
1863 — 
1869 — 

1801 — 
1816 — 
1869 — 

1620 — 
1797 — 
1825 — 
1857 — 
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mais puderam produzir aqucar, pois com a proibigao do 
trafico nao puderam se abastecer de mao de obra (6). 

De fato, em 1836 e em 1852, de acordo com a estatistica 
mencionada por Taunay, era a seguinte a produgao paulista em 
arrobas de aqucar (Taunay, "Hist, do Cafe no Brasil", IV, 
103-117); 

1836 1852 
Ca'mpinas   158.447   180.000 
Pamaiba   680     
Braganqa         
Atibaia         
Jundiai   11.800   25.000 
Mogi-Mirim   40.520   70.000 
Franca   272     
Itu   91.965   150.000 
Capivari   52.193   120.000 
Porto Feliz   73.113   50.000 
Piracicaba   115.609     
Araraquara   440     
Sorocaba   2.930     
Itapetininga   5.500   3.000 
Faxina   500     

TOTAL   563.949   598.000 
Limeira       67.000 
Rio Cla'ro        45.000 
Sao Roque         

TOTAL       710.000 

(6) As Antilhas inglesas diante da proibigao do trafico africano, 
para as possessdes inglesas em 1807, com o termino vitorioso da campa- 
nha de Wilberforce, ficaram eliminados da produgao de agucar. 

As Antilhas francesas, espanholas e holandesas, tambem foram eli- 
minadas nao podendo realizar a renovagao da "mao de obra" escrava, em 
virtude da paralizagao do trafico com a Africa, devida as guerras na- 
poleonicas, que impediTam tambem, as exportagoes dos produtos an- 
tilhanos. 
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Nessa data de 1836, a produqao paulista de agucar sobrepu- 
java de muito a1 do cafe. Quer isso dizer que ainda estavamos 
em pleno ciclo do a^ucar. 

A seguinte estatistica prova a asserqao supra: 
Cafe (arr.) Agucar (arr.) 

PaVnaiba   55.000   680 
Braganqa   2.480     
Atibaia   520     
Jundiai   1.276   11.800 
Campinas   8.081   158.447 
Mogi-Mirim   610   40.520 
Franca   261   272 
Itu   1.052   91.695 
Capivari   310   52.193 
Porto Feliz   990   73.113 
Piracicaba   4.699   115.609 
Ara'raquara        440 
Sorocaba   770   2.930 
Itapetininga   30   5.500 
Faxina       500 

TOTAL   76.049   566.949 
(Affonso de E. Taunay, Hist, do Cafe no Brasil, IV, 

pag. 103). 

De fato, em pleno ciclo do agucar. A situaqao em Sao 
Paulo era a seguinte, em 1835: 

No Norte o numero de fasendas de cafe super ova o das 
de cana. 

Assim, havia em: 
Bananal, 82 fazendas cafeeiras e 8 engenhos de agucar. 
Areias, 238 fazendas cafeeiras e 12 distilarias. 
Pindamonhangaba, 79 fazendas e 1 engenho. 
Ta'ubate, 86 fazendas e 1 engenho. 
Guaratingueta, 40 fazendas e 3 engenhos. 
Lorena, 62 fazendas e 9 engenhos. 
Mogi das Cruzes, 38 fa'zendas de cafe e 8 distilarias. 
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No oeste ainda imperava o agucar^ 
Campinas, 83 engenhos e apenas 9 fazendas. 
Itu, 93 engenhos. 
Mogi-Mirim, 35 engenhos. 
Capivari, 52 engenhos. 
Jundiai, 29 engenhos. 
Porto Feliz, 76 engenhos. 
Piracicaba, 78 engenhos. 

Essa situagao se refletia da seguinte maneira na exporta^ao: 

Era este o quadro dos principals produtos satdos de Santos 
1835-36 ("Historia do Cafe no Brasil", A. E. Taunay, IV, 
pag. 107). 

Arrobas 
Aqucar   996.730   1.180;115$514 
Cafe   76.336   266:588|166 
Fumo   20.795   101 ;458|597 
Tucinho   24.685   66:897$966 

Alqueires 
Arroz   5.980   11:782$800 
Feijao   5.044   10:100$720 
Farinha   7.438   11 

Pegas 
Couro   2.058   5:355$980 
Sola   3.252   S:203$200 

Ve-se, pois, que o cido do aqucar paulista no Oeste paulista1, 
antecedendo, nessa regiao, o surto da expansao cafeeira, deu 
a regiao economica que eu chamo de Paulistdnia, todos os ele- 
mentos para que ela tivesse sucesso economico ate o advento 
do cafe, podendo aumentar grandemente a sua populaqao, que 
ia rapida no rumo ao primeiro milhao. 

Eis que a equaqao da Produqao, ao ter ela de ser aplicada 
a expansao cafeeira pelo Oeste paulista, uma vez que, a vora- 
cidade do "consumo" norte-americano obrigava a expansao em 
prodigioso aumento, resultou um grande sucesso. 



CAPlTULO VII 

A CIVILIZA^AO DO A^OCAR PAULISTA 

Eu repito o que disse a esse proposito, no Boletim n. 8 
da cadeira de Historia da Civilizaqao Bra'sileira da F. F. C. L., 
247, ao me referir a civilizagao produzida pelo ouro. 

"Toda a civilizaqao, fatalmente tem que ter uma base 
©conomica, constitmda de uma fonte de riqueza qualquer, 
ou antes toda' base economica produz determinadamente 
um tipo de civilizaqao. Esta, na sua modalidade de maior 
ou menor brilho, de sua' coloraqao especial, de sua morfo- 
logia particular, etc., tem que se moldar aos seus multiples 
fatores causais, o principal dos quais e economico". 
Aplicando a tese existente nessa's palavras a hipotese que 

nos interessa, temos que o ciclo economico do aqucar paulista 
teria gerado no Planalto paulistanico uma civilizaqao especial, 
a qual teria tido os contornos modelados pelas influencias dife- 
rentemente dosada's, do esquema seguinte; 

Fat or historico ou civilisagao origindria ou bdsica. 
Fator humano ou bioldgico, com o complexo heredologico 

ou fisiologico, determinando a psicologia, a sentimen- 
talidade, etc. 

Fator ambiental, subdividindo-se em social e geografico. 
Fator concernente as influencias externas, de outros tipos 

de civilizaqao, conforme o grau de intensidade de con- 
tacto ou do isolamento. 

Fator economico, determinado pelo poder aquisitivo, pelo 
teor cultural, pelo nivel de vida, pela' maior ou menor 
intensidade do intercambio externo, etc., a graduaqao 
e as influencias em cada grupo humano do seu tipo 
qualitative e quantita'tivo de civilizaqao. 

Assim, o aqiicar paulista fatal e obrigatoriamente teria uma 
civilizaqao, cujas manifestaqoes ainda sao visiveis, mas sao con- 
fundidas com a produzida pelo cafe. Essa confusao e expli- 
cavel, dadas as similitudes entre as duas formas sociais. origi- 
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nadas pelo aqucar e pelo cafe. Elas tem muitos pontos de con- 
tacto e alem das muitas semelhanqas, estao cronologicaxnente 
entrelaqadas. Apenas e de se notar que a civilizaqao do aqucar 
e mais antiga que a do cafe, pois teve vigencia na segunda me- 
tade do seculo XVIII, quando o seu ciclo economico viu, nas 
Gerais o apogeu, o declinio e a morte do ouro. A civilizaqao 
do cafe e bem nova, pois, pode-se marca-la acentuadamente na 
segunda metade do seculo XIX, pois, no seu inicio, ela nao 
gerou consequencias, as quais com o que eu chamo de civi- 
Vizaqao do cafe, so tiveram lugar depois de 1850. 

Com essas similitudes a civilizaQao do aqucaV paulista nao 
se destaca e apenas aparece nebulosamente como sendo do cafe. 

Como a do cafe, baseada na escravaria e no latifundio, a 
civilizaqao do aqucar paiulista nao apresenta classe media. Mais 
pobre, muito menos brilha'nte e principalmente menos extensa 
que a do cafe, a civilizagao do aqucar paulista modesta e ano- 
nimamente, nao foi ainda destacada e aparentemente jaz em la- 
mentavel olvido, atribuindo-se-lhe os primeiros tempos do cafe. 
De fato, os fatores causadores da civilizaqao do aqucar sao qua- 
se que os mesmos da civilizaqao do cafe. Vejamos: 

O fator historico ou o elemento preexistente fornece- 
dor do substratum, sobre o qual foi edificada a civilizaqao 
do aqucar paulista, consiste na evoluqao do elemento ban- 
deirante. fiste que, na primeira metade do seculo XVIII, 
se havia dispersado pela's Gerais, voltou em parte ao tugu- 
rio paulistanico, depois das desiluqoes da Guerra dos Em- 
boabas. Em Sao Paulo, ou antes, no Planalto Paulista', 
esse elemento multiplicado pelo seu crescimento vegetati- 
vo, se alargou pelo territorio dos municipios que entao for- 
ma va'm o "berqo esplendido" do aqucar paulista. 
Os demais fatores concernentes aos tipos de civilizaqao 

criada pelo aqucar e pelo cafe, sao mais ou menos os mesmos, 
variando ligeiramente principalmente no referente as propor- 
q5es. (1). 



1) Machado de Oliveira, nos fornece os seguintes dados, dos quais 
podemos concluir importantes nogoes concernentes ao poderio, do agucar 
e do cafe. 
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Desse magm'fico e elucidativo quadro, pode-se observar que 

a) A fazenda de agucar, como unidade, era muito maior que a de 
cafe. Esta so tinha, em media, 21 leguas quadradas, enquanto 
que o Jatifundio agucareiro era mais de 4 vezes maior, com 92 
leguas quadradas, ou sejam 400%. Em sendo muito maior que 
a fazenda de cafe, a de agucar e menos da metade que a fa- 
zenda de criar. 

b) A fazenda de agucar, como unidade, era cerca de 10% mais po- 
voada que a de cafe, apesar de que a area total, compreendida 
pelas fazendas de cafe, albergava uma populagao total maior em 
cerca de 400% do que a area aproveitada com a cana de agucar. 

c) A fazenda de agucar, como unidade, era muitissimo mais povoa- 
da que a de criar e, alem disso, o total da area aproveitada com 
a cana de agucar era duas vezes e meia a tres vezes mais po- 
voada que a area aproveitada com fazendas de gado. 

d) Com as conclusoes acima, verifica-se que a cultura cafeeira apre- 
senta uma densidade demografica 4 vezes maior que a do agucar 
e cerca de 20 vezes maior que a da area com a fazenda de criar. 

e) A fazenda de agucar, como unidade, era quase 300% mais lucra- 
tiva que a de criar, mas era, em media 70% menos lucrativa 
que cada fazenda de cafe. Alem disso o total da area plantada 
com cafe remunerava 600% mais do que a area total aproveitada 
com o plantio da cana. 

f) Ao par dessas observagoes, verifica-se ainda que o pessoal em- 
pregado na lavoura de cafe produzia, por unidade, um lucro 50% 
maior que o pessoal empregado no latifundio agucareiro e 110% 
mais do que o pessoal utilizado no latifundio de criar. 

g) A area total plantada com a cana de agucar era entao, no medio 
oitocentismo, maior em 10% que a area territorial ocupada com 
o cultivo do cafe, ainda no inicio da sua expansao. 

h) A area total plantada com cana de agucar era bem menor (60%) 
que o total da area aproveitada com latifiindios de criar. 

i) A area total ocupada com a cultura cafeeira, sendo menor e 
tendo um total muito maior de propriedades, apresentava uma 
repartigao muito maior. 
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Assim, o fator economico! fisse fa'tor concernente ao cafe, 
foi muito mais importante do que o seu congenere respeitante 
a aqucar! As massas produzidas e exportadas, os valores resul- 
tantes, as demais consequencias causadas por um e por outro 
variara'm muito, com enorme vantagem para o cafe. 

Dai resultaram tipos sociais similares como seria natural. 

A velha autarquia seiscentista, hermeticamente fechada aos 
contactos externos, pela barreira da Serra do Mar, sucedeu um 
regime de muito menos isolamento, a tal ponto que em 1796 foi 
construida a famosissima <calgada do Lorena, orgao transpor- 
tador criado e determinado pela funqao produtora do aqucar, o 
qual, para ser exportado via Santos exigiu uma rodovia que foi 
uma das suas consequencias mais imediatas e diretas. 

O cafe tambem nao respeitou a muralha do Ma'r, nao fe- 
chando a terra paulista na rigida autarquia seiscentista, tao cheia 
de consequencias concernentes ao isolamento psicologico, etc. 

Ambos os tipos de civilizaqao teriam atraido gente de fora, 
mas o fizeram na proporqao das respectivas importancias eco- 
nomicas e segundo a eficacia dos aparelhos administrativos re- 
gistradores. 

Assim, a populate de Sao Paulo teve o aumento de 
116.975 habitantes em 1777, para 338.000 em 1835, de acor- 
do com Machado de Oliveira, indo ate 600.000, que che 

gou a ser em 1860, isto no fim do ciclo economico do aqucar 
paulista. (2) (3). 

(2) Hist oria do Cafe no Brasil, Affonso de E. Taunay, III, pag. 197. 
A 3 de margo de 1866 a populagao da Provincia era de 677.284 almas. 

A proposito da populagao da Provincia de Sao Paulo encontramos 
em Saint-Hilaire, as seguintes consideragoes: 
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Em 1777, 116.975 habitantes. 
Em 1805, 192.729 habitantes. 
Em 1812, 205.267 habitantes. 
Em 1813, 209.219 habitantes, repartidos por 26.150 casas. 
Em 1814, 211.928 habitantes. 
Em 1815, 215.021 habitantes, repartidos por 35.767 casas. 
Em 1820, 239.290 habitantes, repartidos por 40.726 casas. 
Em 1836, 326.902 habitantes, repartidos por 50.968 casas. 

A. de Saint-Hilaire, Viagem k Provincia de Sao Paulo, pag. 85. 

* * * 

Sobre essa populagao o mesmo Saint-Hilaire faz os seguintes ra- 
ciocinios: 

£ sabido, que, a nao ser por circunstancias de exoegao, tais como 
emigragSes, guerras, epidemias, fome, a populagao de todos os paises au- 
menta continuadamente, mas esse aumento nao se procssa em toda a parte 
nas mesmas proporgoes. Em 1777, como ja assinalamos, a Provincia de 
Sao Paulo contava 116.975 habitantes e, em 1836, 326.902, perfazendo, 
pois, em 62 anos um aumento de 209.927, o que vale dizer que, durante 
esse lapso de etmpo, a populagao quase triplicou. Em Minas, no ano 
de 1777, contavam-se, aproximadamente, 319.769 habitantes, e no mesmo 
pen'odo de 62 anos houve um aumento de 410.231 habitantes, aumento 
menor, proporcionalmente, do que ohavido em Sao Paulo, pois, naquela 
primeira provincia a populagao apenas dobrou; ou para falar de maneira 
mais rigorosamente exata, o aumento foi, em Sao Paulo, de cerca de 
1.000 a 2.794 por 1.000, ao passo que, em Minas, foi de cerca de 1.000 
a 2.282 por 1.000 apenas. A diferenga seria apenas muitissimo mais 
sensivel, se tomassemos a Franga como termo de comparagao, porquanto 
ali o aumento medio anual, em 27 anos (de 1817 a 1841), foi de 1 por 
200, ou 5 por 1.000 (127), de onde a necess ria conclusao de que, se 
durante 62 anos essa proporgao permanecesse inalterada, o aumento total 
para a Franga seria apenas de 310 por mil, ao passo que em Sao Paulo, 
foi de 2 794 por mil. Na Franga, a populagao nao cresce por imigra- 
goes; a de- Sao Paulo, ao contrario, recebe constantemente reforgos de 
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africanos, que em seu territorio se multiplicam mais ou menos intensa- 
mente; e, desde alguns anos, a contingnte da imigraqao de europeus e 
mineiros, se bem que diminuto, veio ainda aumentar o numero de seus 
habitantes. 

Limitamo-nos ate aqui a considerar em conjunto o aumento que teve 
a populagao de Sao Paulo durante um certo lapso de tempo. Passemos, 
agora, a perquirir em que proporgoes esse aumento se efetuou. Em 1777, 
como ja vimos, contava a provmcia 116.975 habitantes e, em 1836, 326.902; 
o aumento anual foi conseqiientemente, em termo medio de 3.385 57/62, 
durante 62 anos. No mesmo espago de tempo, o aumento foi, em Minas, 
de 6.616 59/62 por ano, a partir do numero primitivo, — 319.769 —, isto 
e, o do ano de 1777. 

Em parte alguma as populagoes crescem, anualmente, em tais propor- 
g5es. Nos paisesantigos, em que a populagao e ja consideravel e onde 
todas as terras estao ocupadas, existindo uma industria manufatureira 
muito desenvolvida, o aumento se opera, necessariamente, numa proporgao 
decrescente. A Franga e um exemplo disso, pois, que ali, durante 14 
anos, desde 1817 ate 1830,a proporgao foi, em termo medio de 1/169 por 
ano e durante 27 anos, de 1817 a 1845, nao foi mais do que 1/200. Nos 
paises novos, onde a agricultura e a criagao de gado constituem quase 
que a unica ocupagao dos habitantes e onde todos podem ainda encontrar 
terras desocupadas a explorar, e onde, tambem nada se op5e ao desen- 
volvimento de nossa especie, a populagao deve, necessariamente aumentar 
com alteragoes para mais ou para menos, segundo os anos e por cinscuns- 
tancias muitas vezes inapreciaveis. No espago de 62 anos, nao temos, 
relativamente a Sao Paulo, infelizmente, senao os dados relatives a 8 anos; 
mas os termos medios, para os diversos intervales entre esses 9 anos, 
serao, portanto, menos afastados da verdade do que o termo medio obtido 
para os 62 anos. O quadro abaixo, resultante do acima formado, nos for- 
necera o numero dos aumentos sucessivos: 
De 1777 a 1805, a populagao aumentou, em 28 anos, de .. 75.754 almas 

Termo medio anual   2.705 
De 1805 a 1812 (7 anos), aumento total de   12.538 

Termo medio anual   1.790 
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De 1812 a 1813, aumento total de   3.952 
De 1813 a 1814, aumento total de   2.709 
De 1814 a 1815, aumento total de   3.093 
De 1815 a 1820 ( 7 anos), aumento total de   24.269 

Termo medio anual   4.853 
De 1820 a 1826 (6 anos), aumento total de   19.611 

Termo medio anual   3.268 
De 1826 a 1838 (12 anos), aumento total de   68.000 

Termo medio anual   5.668 

A diferenga mais consideravel e a que se nos apresenta a menos, nos 
sete anos compreendidos entre 1805 a 1812. Um fato historico, entretanto, 
a explica — nesse intervalo sairam tropas recrutadas entre os habitantes 
da provincia tropas que se incorporaram ao exercito do Sul, na campanha 
contra o ditador Artigas, e, alem disso, fugindo ao recrutamento, muitos 
deles passaram para Minas com as familias ou afundaram pelos sertoes a 
dentro. Se ainda houve, contudo, oscilagoes sensiveis, vemos que, em 
suma, o aumento da populagao de Sao Paulo esta, como ja afirmamos, em 
progressao crescente. Se tomarmos, pois, por base-progressao o termo 
medio de 1815 a 1820 e o de 1826 a 1836, excluindo o ntimero do aumento 
referente a 1820 a 1826, que pela sua acentuada diferenga com o de 1826 
a 1836, nos levaria a resultados talvez exagerados, veremos que, a partir 
de 1836, a populagao de Sao Paulo deveria ter sido, em 1848, independen- 
temente de qualquer perturbagao, o que ser ao fim de cem anos. 

Auguste de Saint-Hilaire, Via gem d Provincia de Sao Paulo (pags. 
88, 89, 90 e 91 Ed. Martins). 

(3) Toda populagao se gradua pelas forgas economicas que a ali- 
mentam. Tanto o crescimento de dentro para fora ou vegetative, como o 
crescimento de fora para dentro, por via das imigragoes, sao meras con- 
seqiiencias de causas economicas. Maior fonte de renda economica, maior 
sera a populagao dependente e causadora dessa fonte economica. Dai re- 
sume-se que a populagao sob o ponto de vista quantitative esta sempre na 
razao direta da fonte de renda. 

O agucar ergueu a populagao paulista de 116.000 habs., que era no 
medio setecentismo, a 600.000, ou cinco vezes mais, ou 500% de aumento 
quando o ciclo do agucar terminou, isto e, em 1860, ou seja, um seculo 
depois. 
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E' bem verdade de que nao aparece nos registros a entrada 
de massas imigratorias, pois o maior numero de entradas foi 
em 1855, quando entraram 2.215 imigrantes. Ante isso fica- 
mos no dilema! 

a) ou os registros da gente entrada eram ineficientissi- 
mos, o que nos parece ter sido a hipotese mais segura, 
pois, nao seria provavel que a popula<;ao paulista cres- 
cesse 600% em um seculo, nao recebendo gente de fora. 
A imigraqao deveria se ter dado a'nonimamente, sem 
que fosse anotada. 

b) o crescimento populacional paulista de 600% em um 
seculo, teria se processado de dentro para fora unica- 
mente, isto e, sem concurso externo. 

Seja porem como for, esse crescimento demografico for- 
midavel e comparavel ao ocorrido em Sao Paulo, mais tarde, 
gragas ao cafe, devido ao ciclo ecnomico do a^ucar paulista, pois 
o cafe so depois de 1860 comeqou a pesar fortemente na balanga, 
eliminando o a^ucar paulista do quadro das nossas exporta^oes. 

O respeitante ao movimento financeiro da Provlncia de 
Sao Paulo, confirmamos as conclusoes acima, isto e, de que se 
deve ao a^ucar paulista a grande propulsao que Sao Pablo vi- 
nha tendo, transparecida nas estatisticas. 

Em abono disso podemos mencionar o seguinte: 

O orga'mento provincial para o ano de 1813 apresentou as 
seguintes cifras: 

Frahcos 

Receita 
Despesa 

182 ;754$054, ao cambio de 160 1.142.212 
178.130$369, aocambio de 160 1.113.314 

Excesso da receita 4:130$369, ao cambio de 160 28.898 
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Dessas cifras vamos aproximar as do ano financeiro de 
1838-1839: 

Francos 

Receita   248:2151284, ao cambio de 320 775.679 
Despesa   211:812$668, ao cambio de 320 — 

Excesso da receita. 36:402$416 

Eis como se expressa sobre o assunto, o presidente da pro- 2 
vincia, MANUEL FELIZARDO DE SOUZA E MELO: § o 

— "Enquanto varias provincias do Imperio veem-se pri- 
vadas de recursos, lutando com mil dificuldades para satisfazer ^ 
urgentes despesas, sendo ate forqadas a solicitar recursos da F3 

caixa geral do Imperio, a de Sao Paulo tern rendas suficientes, § 
nao so para satisfazer suas multiplas necessidades, mas, tambem, 
para por de reserva importantes somas. Devemos atribuir o y 
estado de prosperidade de nossas finangas a prudencia, a ativi- ~ 

. . . • - A 19 

dade de nossa administragao provincial, ao zelo dos nossos re- ^ 
cebedores, e, sobretudo, a docilidade do povo paulista, o qual, m 
cheio de respeito pela lei e pelas autoridades, de ordinario paga 2 
os impostos sem nenhuma dificuldade, sendo extremamente ra- 
ros os exemplos de fraude entre os contribuintes". (A. Saint- 
Hilaire, "Viagem a Provincia de Sao Paulo", pags. 109 e 110). 

Entre as causas a que o presidente M. Feliza'rdo atribuiu 
a prosperidade das finangas da provincia de Sao Paulo, penso 
que deveriam figurar, em primeiro posto, a extensao do comer- 
cio e o progresso da agricultura. 

Confirma isso, o raciocinio que se pode fazer das estatis- 
ticas sobre as exportaqoes e as importaqoes dos principais por- 
tos brasileiros, fornecido dos Scully: 
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Varias seriam as condusoes qtte podem ser tiradas desses 
quadros: 

a) a vertiginosa ascensao do porto de Santos e, portanto, 
do sen hinterland paulista no quadro dos portos brasi- 
leiros, aumentando em seis anos o sen movimento de 
importa^ao de 500% e de exportaqao em 250%. Isso 
fez com que Santos que era o nono pdrto brasileiro 
quanto a sua importaqao passasse para o sexto lugar 
e que passasse do setimo lugar para o quarto, quanto 
a exportaqao. 

b) o aqucar paulista, tendo sido uma importante alavanca 
propulsora do progresso paulista1, nao teve, entretanto, 
a importancia que mais tarde o cafe iria ter. 

Ora, esse crescimento prodigioso de S. Paulo durante um 
seculo, o qual abrangendo o fim do seculo XVIII e a primeira 
metade do XIX, provado nao so pelos abundahtissimos dados 
demograficos e pelos insofismaveis elementos financeiros, por 
forqa, deveria ter uma causa e esta causa deveria ter sido simi- 
lar a que fez S. Paulo prosseguir na1 segunda metade do seculo 
XIX na sua maravilhosa e incontida corrida pela estrada larga 
da euforia economica, a qual vem nos empolgando ate hoje. 

Essa causa so poderia ter sido o aqucar paulista, que ex- 
portado, como vimos. em grande numero de documentos, com 
o ouro lucrado pela sua venda, promoveu no Planalto piratinin- 
gano uma civiliza^ao especial. 



CAPlTULO VIII 

O PATRIARCALISMO E O CICLO DO A£CjCAR 
PAULISTA 

Desde o inicio do povoamento do Planalto piratiningano que 
essa regiao conheceu o patriarcalismo. A familia paulista desde 
o quinhentismo, atraves dos dois seculos tinha organizaqao pa- 
triarcal. Heran^a portuguesa? Fruto do ambiente externo? 
Resultado do tnodo de vida, na's correntes do apresamento semi- 
nomade? Nao se pode determinar a proveniencia dessa visivel 
forma da constituiqao social da gente planaltina. E' provavel 
que a causa seja uma fonja para a qual, como em complexo, te- 
nham concorrido todas essa's causas apontadas. 

Mas patriarcalismo e uma forma social da organizaqao do 
grupo humano e, portanto, ele e caracterizado por varias nuan- 
ces. Existe o patriarcalismo extremado atingindo o maximo 
nos povos dos grupos pastores, como existe o patrarcalismo 
atenuado dos povos agricultores sedentarios. Entre esses dois 
extremos ha uma1 enorme serie de tipos intermediarios, caracte- 
rizados por varias marcas, que sao facilmente reconheciveis. 
Como sinais positives de maior ou menor graduaqao no patriar- 
calismo que atinge as populaqoes sob exame, podemos assinalar 
dois indicios probantes, conforme o genero de vida, numero de 
escravos e o tamanho da propriedade. Assim, para os povos 
agricolas quanto maior for o numero de escravos, sera mais 
forte a coloraqao do patriarcalismo. Para os grupos humanos 
em geral, quanto maior for a propriedade, maior sera a dose 
de patriarcalismo. (1). 
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Com isso, no Brasil, conhecem-se varios tipos de patriar- 
calismo, pois e natural que em urn pais extenso territorialmente 
nao e possivel, todas as atividades serem iguais e todas as pro- 
priedade serem bitoladas pelas mesmas medidas. Eis que eu 
distinguo no passado, pelo menos, cinco tipos patriarcais. Isso 
nao quer dizer que outros nao tenham existido, mas eu nao os 
analisei. fisses tipos sao: 

a) o paulista dos seculos XVI, XVII e da primeira me- 
tade do seculo XVIII. 

b) o nordestino a!gucareiro. 

c) o pastoril, das grandes extensoes das fazendas de gado. 

d) o do agucar paulista nos seculos XVIII e XIX, (pri- 
meira metade). 

e) o do cafe em Sao Paulo no seculo XIX, (segunda 
meta!de). 

O paulista dos dois primeiros seculos e da primeira meta- 
de do seculo XVIII nao foi um tipo eivado de grande dose de 
patriarcalismo, como se verifica facilmente dos documentos, 
mesmo porque ele aparece associado a pequena propriedade e 
a policultura. Parece que os esteios desse tipo de patriarcalis- 
mo sao a consanguinidade e o regime escraVocrata. 

Muito mais acentuado que este, teria sido o patriarcalis- 
mo na organizagao familiar do Nordeste aqucareiro, pelo que 
nos conta Simonsen, invocando o testemunho do padre Abreu 
Pereira, de Antonil e outros. Alias, isso confirma o que se 
concluiria do regime monocultor nordestino e do vulto latifun- 
diario de suas propriedades. 

Mas, bem mais marcado que esse teria sido o patriarcalis- 
mo pastoril, nao so do periodo dos primeiros seculos, no vale 
do Sao Francisco, no Piaui e alhures no Brasil, como foi vigente 
do seculo XIX, em Sao Paulo. 

O ciclo do agucar paulista tambem produziu um patriar- 
calismo todo especial. 



— 105 — 

Teria sido um patriarcalismo diferente do tipo dessa orga- 
nizaqao social que o Planalto havia conhecido. Sim, porque, 
embora o grupo humano continuasse a ser agricultor e seden- 
tario, varias caracteristicas ele havia adquirido, modificando a 
sual estrutura. Assim. o planaltino, que, antes era policultor, 
em pequena propriedade, passou a ser monocultor em latifun- 
dio, conservando a alta dosagem em consanguinidade e o paro- 
xismo escravocrata, evidenciando um numero de escravos por 
fazenda maior do que o do cafeicultor, como se pode ver das 
seguintes palavras: A cafeicultura tainbem produziu um tipo 
especial de patriarcalismo. Embora cultivando latifundio me- 
nor que o do ciclo do aqucar paulista, com o que o patriarcalis- 
mo cafeicultor teria sido menos acentuado que o do ciclo do 
aqucar pa'ulista, ainda assim o ciclo cafeeiro marcou um tipo 
especial de patriarcalismo. 

fi o que deduz de um testemunho de medio oitocentismo 
reproduzido por Taunay, na pg. 134 de seu citado trabalho: 

E muito interessante o resumo do valioso quadro estatis- 
tico do Brigadeiro Machado, o qual ja citamos alias, em capitulo 
anterior: 

RECAPITULAQAO DAS FAZENDAS DE CAFE 

Quantas fa'zendas 
Trabalhadores: 

2.618 

Agregados   
Colonos   
Escravos   
Animais de condugao 

4.223 
2.159 

55.834 
23.342 

Colheita: 
O total em arrobas . 
Importancia em reis 

4.338.756 
10.461:173$ 

Extensdo das fazendas: 
Em leguas quadradas 
Em sesmarias   

564 1/4 
4 
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RECAPITULAQAO DAS FAZENDAS DE ASSUCAR 

Quanta's fazendas   667 
Trabalhadores: 

Agregados   698 
Colonos   10 
Escravos   15.641 

Animaes conduct ores: 
Muares   12.223 
Bois   500 

Safra: 
Total em arrobas   866.140 
Total em pipas de agua'rdente  332 
Importancia em reis do a'gucar  1.598:570$ 
Importancia em aguardente   31:480$ 

Extensdo das fazendas: 
Em leguas quadradas   616 3/8 
Em sesmarias  10 

RECAPITULAQAO DAS FAZENDAS DE GADO 

Qua'ntas fazendas   532 
Trabalhadores: 

Agregados   1.767 
Escravos   4.342 
Criaqao de gado   34.691 

Rendimento: 
Rezes vendidas   23.697 
Importancia em reis da venda  455:289$ 

Extensdo das fazendas: 
Em leguas quadradas   1.047 1/2 

(1) "HIST6RIA DO CAFE' NO BRASIL", AFFONSO DE E. 
TAUNAY. Pag. 65. 

Na capitania de S. Paulo fez-se conforme queria Sua Magestade, 
por seus ministros, Joao Paulo Bezerra e o Conde da Palma. No archivo 
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do actual Estado existem volumosos roes deste "Tombamento" de 1817. 
Infelizmente incompletos, referem-se a trinta e quatro villas e freguezias. 
Mas ha lacunas serias como por exemplo a que se refere a cidade de Sao 
Paulo e seu termo. 

Graqas a gentileza do Sr. Joao Baptista de Campos Aguirre, o emi- 
nente conhecedor da historia territorial paulista, e apaixonado collector 
de documentos antigos, pudemos percorrer as numerosas paginas do 
"Tombamento". Ha muita heterogeneidade nos informes quase sempre 
fornecidos pelos capitaes mores a enviarem os dados provindos dos dife- 
rentes capitaes de ordenangas. 

Em alguns districtos occorrem as rubricas: nomes dos fazendeiros, 
sitio ou fazenda, acquigao (processo de) testada em bragas, fundo cm 
bragas, genero de cultura, residencia de proprietario, numero de escra- 
vos. Em outras so lemos os nomes dos proprietaries ruraes e as obser- 
vagoes de que residiam ou nao em suas terras. Nem se menciona o 
numero dq escravos de cada um, o que para o tempo e extraordinario. 

O melhor dos relatorios parciais deste " Tombamento" e o de Itu, 
organizado pelo famoso capitao-mor da villa Vicente da Costa Taques 
Goes e Aranha, celebre pelo despotismo mas homem de bella instrugao 
para o seu tempo, versejador e latinista. E homem de rude falar, ate 
aos principes, como sucedeu com D. Pedro I, que se metteu a ridicula- 
rizar o seu velho fardao obsoleto e a sua peruca empoada. 

A inopia das informagoes parciaes dos relatorios e geral. Nao dis- 
criminam os informantes a natureza das culturas das diversas fazendas 
arroladas, o que se torna sobremodo desconcertante. 

Assim pouco nos podem valer o exame destas listas, por vezes gran- 
des, de agricultores. Que plantavam: canna, cereaes, cafe por acaso? 

Por exemplo as paginas referentes a Bananal e Areias nada escla- 
recem. E no entanto ja alii despontava a cultura cafeira como o com- 
prova o relato de viagem de Spix e Martius. 

O tombamento de Bananal arrola 84 fazendeiros principaes cujo nu- 
mero de escravos se descrimina e cujos nomes das respectivas fazendas 
se inserem com as dimensoes das terras, mas sem indicagoes sobre o pro- 
cesso de acquisigao das propriedades. 

Nenhuma referencia se le porem, quanto aos generos que estes agri- 
cultores cultivavam " mantimentos " e so o que se declara. 

Nenhuma referencia se faz ao assucar e ao cafe. 
E como naquelle tempo se aferiam as posses dos fazendeiros pelo nu- 

mero de escravos, notamos que cabia notavel proeminencia ao alferes 
Luiz Gongalves, da fazenda da Conceigao, com dezoito captivos e ao 
sargento mor Braz de Oliveira Arruda com oitenta na fazenda do Bom 
Successo e setenta na do Pouso Secco. Abaixo delles so urgem fazen- 
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dciros de menos de cincoenta escravos, dos quaes o mais importante era 
o Capitao Hilario Gomes Nogueira, senhor de quarenta e cinco, na fazenda 
de Tres Barras. As fazendas de Queluz tinham insignificante escra- 
vatura. 

Em Lorena so havia um grande fazendeiro, o sargento mor Ventura 
Jose de Abreu, possuidor de 130 escravos na sua fazenda de Bocaina 
que tinha nada menos de nove mil bragas de testadas (19 k. 800) por 2.500 
de fundo (5 k. 500) mais de 100 kilometros quadrados! Casado com D. 
Felicidade Perpetua do Sacramento Leite era elle genro do rko san- 
joannense capitao Manuel Ferreira Leite, um dos primeiros plantadores 
de cafe da Barra Mansa, com seu irmao, o futuro Barao de Ayuruoca. 

Depois de Ventura Jose de Abreu os fazendeiros de mais forgas dis- 
punham de 30 escravos como o alferes Anacleto Ferreira Pinto que na 
revolugao de 1842 tomaria lugar destaque. Em Pindamonhangaba, o 
"Tombamento" nao menciona um so senhor de quarenta escravos alem 
do capitao mor Manuel Marcondes de Oliveira e Mello, futuro primeiro 
barao de Pindamonhangaba (que no documento apparece como Oliveira 
Amaral) e seu socio na fazenda da "Mombaga" o Padre Ignacio Mar- 
condes de Oliveira, futuro monsenhor Ignacio Marcondes de Oliveira 
Cabral. 

Geralmente os fazendeiros dispunham de 20 a 30 captivos. Assim 
o alferes Custodio Gomes Varella, mais tarde o opulento barao de Para- 
hybuna, so tinha 22 na sua fazenda do "Goiabal". Outro grande futuro 
fazendeiro, como o depois Barao de Itapeva, Ignacio Bicudo de Siqueira 
Salgado, apenas possuia doze escravos. Em Areias so havia um fazen- 
deiro de 50 escravos, o capitao Domingos Silva do " Ribeirao 

Em Guaratingueta eram geralmente os fazendeiros de maiores posses 
do que os seus vizinhos de Pindamonhangaba. Assim o capitao-mor Ma- 
nuel Jose de Mello possuia 180 negros, havendo diversos lavradores de 
50 a 40 escravos como os Padres Francisco da Costa Moreira Xavier 
de Gusmao. 

Em Taubate parece o "Tombamento" ter sido feito com muito maior 
apuro. Perto de quinhentos lavradores se arrolam distribuidos pelas oito 
companhias de ordenangas. Mas a media de posse dos escravos e geral- 
mente baixa, regula com a de Pindamonhangaba. 

Luiz Manuel de Souza Freire dispunha de 25 enxadas. Braganga 
contava assaz avultado numero de lavradores mais mediocres ainda. Os 
mais importantes eram o sargento mor Fernando Bias Paes Leme da 
fazenda " Campanha" com 37 escravos, Francisco da Silva Bueno de 
"Boa Vereda" (35), Bauduino Antonio de Campos com 27 enxadas e 
o capitao Antonio Leme da Silva com 24. 
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Jundiahy contava fazendas de certo vulto entre as de seus 
298 lavradores e 27 senhores de engenho com os seus LMJ captivos, Igna- 
cio de Lima do " Feitalplantador de algodao, tinha 164 escravos, o 
capitao mor Eleuterio da Silva Prado 50 em " Monte AlegreJose 
Joaquim Franco 76 no " Pinhal" l Francisco de Paulo Leite 32 em "Mon- 
te Serrate "l Francisco Maria Soares 34 em " Ribeirao o capitao Luiz 
Jose Pereira de Quciroz 48 em " Sant'Anna o tenente Antonio de Quei- 
roz Telles future Barao de Jundiahy 26 em " Santa Barbara 

Ja Campinas tinha enorme proeminencia sobre seus vizinhos revela- 
nos o tombamento em 1818, feito pelo capitao mor Joao Francisco de 
Andrade, que arrolou 294 agricultores e 3.464 escravos. 

De todos estes plantadores de canna nenhum por sombra se podia 
comparar ao portugues Coronel Luiz Antonio de Souza Macedo e Queiroz 
(1760-1819) dentro em breve brigadeiro, o homem mais rico da capi- 
tania de S. Paulo e seu maior lavrador e um dos mais opulentos vassal- 
los do Brasil joanino. Possuia entao os seguintes engenhos no districto 
campineiro; "Atibaia" com 40 escravos, "Monjolinho" (60), " Palmei- 
ra" (24), "Quilombo" (40), "Santo Antonio" (30), "Tapera" (59), 
" Taquaral" (37) ou sejam ao todo 290 escravos. Seu irmao, tambem 
opulento, Francisco Antonio de Souza, era senhor de " Boa Vista ", " In- 
vernada" e " Morro Grande" com um total de 112 escravos. Entre os 
fazendeiros grandes ainda se citavam Floriano de Camargo Penteado 
("Pouso Alto", " Duas Pontes") com 80 negros, o coronel Francisco 
Pinto Ferraz (56), o tenente Jose Rodrigues Ferraz do Amaral de " Sete 
quedas" (55) pae do futuro Visconde de Indaiatuba, Jose da Rocha Cam- 
pos de "Anhumas" (50), Theodoro Ferraz Leite de " Lagoa" (35). 

O Brigadeiro Luiz Antonio de Souza este auferia enormes rendi- 
mentos de seus engenhos de Campinas. Basta lembrar que no dizer oe 
Alincourt, que ao districto visitou em 1818, neste millesimo tivera uma 
renda de oitenta mil cruzados (32:000$000). Tao rico se achava que 
instituiu tres morgadios "Boa Esperanqa"Monjolinho", "Tapera" 
para seus filhos os futures Barao de Souza Queiroz, Com. Souza Barros 
e Barao de Limeira. 

O tombamento de Itu foi como ja dissemos superintendido pelo fa- 
moso capitao mor local Vicente Taques, que o assignou como capitao 
mor commandante; ao gabar-se de que o trabalho fora " fielmente extra- 
hido pelos capitaes das ordenangas, commandantes dos bairros da mesma 
villa (de Itu). 

Foram arrolados 126 engenhos cerca de 400 lavradores e 3.317 es- 
cravos. O mais importante dos lavradores ituanos era o capitao Antonio 
de Barros Penteado, sogro do Brigadeiro Luiz Antonio de Souza, pae 
dos futures Baroes de Itu e Piracicaba, sogro do Conselheiro Francisco 
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de Paula Souza e Mello. Possuia cem escravos em sua fazenda dos 
" Campos Elyseos Sua mulher D. Angela Ribeiro de Siqueira Barros, 
nos engenhos de " Grammado" e de " S. Joao" tinha outros talvez. Se- 
guiam-se-lhes o tenente Ellas Antonio Pacheco (Nossa Serihora do Ro- 
sario" e "Santa Quiteria") com 70 escravos, Antonio Leite de Sam- 
paio ("S. Antonio") com 76, Ignacio Xavier Paes de Campos ("Pira- 
hyba") 60, Ignacio Ferraz Leite Penteado ("Pinhal") com 50, Antonio 
Pacheco da Fonseca ("Serra") SO, Felippe de Campos Almeida ("Mon- 
te Carmello", "Capivary") 65. Antonio Correa Pacheco e Silva ("Li- 
meira" e "Santo Antonio do Bom Jardim") SO, Joao de Almeida Prado 
("Gloria") 46, D. Gertrudes Celidonio Leite ("Itapocu" e "Rocha") 
50, Joaquim Manuel Pacheco da Fonseca (" Pirapitinguy") 50, Antonio 
Pacheco da Fonseca ("Serra") 50, etc. 

O capitao mor recenseador era bem menos abastado do que muitos 
dos seus recenseados. Assim tinha 38 escravos em seu engenho do " Sa- 
grado Coragao de Jesus 

Em Porto Feliz o numero de fazendeiros importantes era menor do 
que em Itu. Assim mesmo havia Antonio Francisco Cardoso do "Qui- 
lombo " com 94 escravos, Thome Fernandes com 88. Em Capivary Jose 
Baptista de Oliveira possuia 120. Na Santissima Trindade de Pirapora 
hoje Tiete, Francisco de Paula Penteado, de " Mandyssununga" dispunha 
de SO escravos. 

Em Piracicaba havia muitos lavradores de poucas forgas. Quem 
mais se destacava ainda era o Brigadeiro Luiz Antonio de Souza socio do 
futuro senador Regente do Imperio Nicolau Pereira de Campos Verguei- 
ro nos engenhos " Limoeiro " e " Taquaral " e dono do engenho " Monte 
Alegre " e "Amaraes" com uns cem escravos. 

Em Sorocaba pouca lavoura grande havia, fazendolas de 20 a 30 es- 
cravos e outras de 3 a 5. Era Itapetininga ainda mais pobre. Em nenhum 
destes arrolamentos se le a minima referencia a plantagoes de cafe. 

Para o estudo que vimos realisando o exame dos magos de popula- 
gao, documentos do Archivo do Estado proprciona excellentes contri- 
buigoes. 

Deixou-o bem frisante o Dr. Carlos da Silva no seu tao interes- 
sante artigo " Guaratingueta de 112 annos atraz ", no numero 30 da "Re- 
vista do Archivo Publico Municipal de Sao Paulo" em que;'analysou um 
recenseamento local de 1825. 

Neste documcnto verificamos que apesar de sua extensao nao ha 
uma unica referencia a um so lavrador de cafe. Por elle se ve que no 
districto guaratinguetaense imperava soberanamente o cultivo da cana. 
So se fala em produgao de assucar e aguardente. Tomemos alguns to- 
picos frisantes exemplificativos do que affirmamos. 
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"O Ajndante Francisco das Xagas Guimaraens, tem sua Fabrica de 
Assucar arrobas 120 possue esta Fabrica a mais de dez annos seprospera 
com adiamento, sem vallor algum, unicamente a 150$000 com discripgao 
de duas fornalhas para as Taixas, sem prego algum de suas materias pri- 
mas, por serem produzidas no district©; mao de obra por seus escravos 
rende annualmente 204$000 rs. dispoem no Destrito de hum carro com 
duas juntas de Bois 

" O Capitam Joao de Meirelles Freire; tem sua Fabrica de Assucar 
e de Distilar Aguas ardentes. Assucar arrobas 40 em Aguas ardentes 
Barrizes 20; possue esta Fabrica a mais de 20 annos; seprospera com 
adiamento seu vallor unicamente de 300$000 com discripgao de duas For- 
nalhas, huma para taixas e outra para alambiques; sem prego algum de 
suas materias primas por serem produzidas no Destricto a natureza do 
combustivel he segunda do paiz; mao de obra por seus escravos rende 
annualmente 112f000 hs., dispoem no Destricto possue dois carros e quatro 
juntas de Bois 

Fala-se por exemplo que o capitao mor Manuel Jose de Mello alem 
do engenho passava por se occupar em outras lavouras. Seria uma del- 
las o cafe? 

Tinha nesta epoca 155 escravos, 4 carros e 20 juntas de bois menos 
portanto do que em 1817 em que possuia 180 captivos. 

Outros informes curiosos vemos nas paginas pelo Dr. Silveira re- 
produzidos do mesmo documento. 

" O sargento mor Antonio dos Santos Silva tem sua Fabrica de 
Assucar arrobas 70 e de Aguardente Barrizes 70 possue esta Fabrica a 
80 annos vallor della 200$000 rs. seprospera com adiantamento com dis- 
cripgoes de 2 fornalhas, huma para 3 taixas; e outra para o lambique sem 
prego algum de suas materias primas por serem produzidas no Destricto; 
mao de Obra por seus escravos remde annualmente 2018600 vendee no 
Destricto; tempo proprio para o trabalho he todo o anno com 19 escra- 
vos de servigo 2 carros e 6 juntas de Bois possue huma Olaria, que fabri- 
ca telhas para comercio". 

" Antonio dos Santos Rangel tem sua Fabrica de Assucar arrobas 60, 
e de Distilar Aguas ardentes Barrizes 80; possue esta Fabrica a 10 annos 
vallor della 2008000 rs. seprospera com adiamento com discripgao de 2 
fornalhas huma para 2 Taixas; outra para olambique, sem prego algum 
de materias primas por serem produzidas no Destricto mao de Obra por 
seus escravos remde annualmente 202$400 rs. vende no Destricto, tempo 
proprio para o trabalho he todo o anno com q escravos de servigo com 
hum carro com 4 juntas de Bois". 

" Seis lotes de Besttas de Alugueis que transportarao cargas para a 
Villa de Paraty e Cidade do Rio de Janeiro aprego de cada huma a 2$400 
rs. cada lote ocupa hum camaraua iivre com 3 escravos". 





CAP1TUL0 IX 

O NEGRO NO SECULO XVIII 

Durante os dois primeiros seculos o negro nao apareceu 
ni Planalto, senao em casos esporadicos. A documentaqao a 
esse respeito e a'bundante. Os motives disso eram de natureza 
absoluta e imperativa. Podemos resumir esses motives causais 
em tres itens: 

a) A unica fonte de renda economica da regiao planal- 
tina era o apresamento do indio, que, escravizado, era exportado 
para o Nordeste agucareiro, que exigia com imperio mao de 
obra abundante e barata, que suprisse a falta1 que Ihe fazia a 
importagao, (1), por motive das guerras flamengas. A regiao 
paulistanica nao iria' importar mercadoria identica e congenere 

(1) Confirmando esse raciodnio, isto e, de que o mercado nordes- 
tino de escravos se servia dos apresados pelo bandeirismo paulista, ha o 
seguinte documento, publicado por Taunay, na "Historia Geral das Ban- 
deiras volume 8, com os comentarios que acompanham: — " Relatando 
a representagao baiense comegava o Desembargador; — " Dizem os Ofi- 
ciais da Camara da Cidade de S. Salvador, Bahia de Todos os Santos, 
do Bstado do Brasil, que os moradores daquela Capitania, em todo o seu 
Distrito, padecem grandes miserias causadas das muitas mortes dos ne- 
gros, que os anos atraz houve, de maneira que por sua falta nao moiao 
os engenhos e as safras passadas o nao fizerao por causa das guerras e 
de os inimigos porem o fogo aos canaviais, nas quais guerras os ditos 
moradores consumirao tudo o que de seu tinhao e hoje estao muito pobres 
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a que a sua unica industria economica produzia. Sim, porque 
se a industria paulistanica produzia escravos, por meio do 
apresamento, realizado atraves dos maiores sacrificios e das lu- 
tas mais ardidas, nao iria impor outros escravos. Seria o mes- 
mo que se o atual S. Paulo, fosse importar cafe da Colombia. 

b) O habitante do Planalto nao possuia poder aquisitivo 
para! comprar uma mercadoria cara, como era a africana, cujo 
preqo, segundo Simonsen ("Historia Economica do Brasil") 
subia a cerca de 350$000 por cabeqa. Por quantia muito me- 
nor, ele poderia comprar o indio, pois este custava! em media de 
4 a 70^000 por cabe<;a, sempre de acordo com o que ensina 
Simonsen. Como o planaltino era pobre, segue-se, que ele nao 
iria se servir de mercadoria, cujo preqo estava muito acima de 
seus recursos. 

Ninguem compra, sem vender. Como eles nao tinham o 
que vender, nao podiam comprar. A logica em Historia e abso- 
lutamente imprescindivel. 

e necessitados e de tal maneira que a muitos anos se nao podrao restau- 
rar de suas perdas, pelo que movidos eles de tao grandes necessidades e 
perdas que a todos abrangeo, assim pobres como ricos, e por essa causa 
padecem muitas miserias, fazem a V. M. Ihes conceda as cousas nele 
declaradas e receberao merce". 

Interessantlssimos os alvitres sugeridos para a minoragao da crise. 
Em primeiro lugar, o recurso capital primordial, que se impunha a toda 
a America dos nossos coloniais: o recrutamento da escravatura. " Que 
V. M. mande passar provisao para que o Governador do Rio de Janeiro 
fa pa vir para esta Capitania todos os indios dos quintos dos que ora des- 
ceram do sertao de Sao Paulo e se fapa por ajuntar nas ditas capitanias 
gentio para se fazerem duas aldeias e se mandem buscar em dois navios 
a custa da imposipao dos vinhos. 

E assim mesmo se Ihe conceda que a custa da mesma imposipao se 
mande navios aos portos a descer gentio de paz ate mil almas, porque 
por falta dele se vae cada vez mais empobrecendo esta Capitania nem o 
tern que a ajude a defender. Que mande V. M. passar provisao para 
que o Governador de licenpa para ir ao sertao descer gentio donde houver 
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c) A parte cultiva'da do Planalto era muito pequena. 
Ampla docmnentaqao publicada atesta isso e alem dessa mi- 
nima atividade agricola, para1 efeito unico de consume local, que 
era minusculo nao havia nenhuma outra produqao, para que 
fosse precise muita mao de obra e se fizesse imperiosa1 uma 
importaqao de africanos. 

Alem destes motives, cada um dos quais seria suficiente 
para tornar absolutamente impossivel a existencia' em numero 
do negro no Planalto, eu realize! uma pesquisa nos documentos 
pubiicados e por publicar, graqas a gentileza' do DSretor do 
Arquivo do Estado, chegando a conclusao que, a proporqao 
entre indios americanos e pretos africanos era no seiscentismo 
de 34 amierindios para um negro africano, (Ellis, "Resumo 
da Historia de S. Paulo", seculo XVI e XVII). 

Assim, durante os dois primeiros seculos, o negro era 
um elemento quase ausente no Planalto. 

Com a mineracao entretanto, o cenario planaltino se di- 
versificava, por terem cessado as circunstancias, que impera- 

e para isso de poderes a lingua e ao Padre Provincial da Companhia da 
parte de Vossa Magestade". 

Assim, se recorria ao cativeiro vermelho na impossibilidade de, por 
empobrecimento, angariarem os colonos pega de Guine. 

E os fornecedores seriam os paulistas a quem nao haveria de con- 
trariar o Padre Provincial da Companhia, ante aquela situagao de ver- 
dadeiro " salus populi" que nao deveria de forma alguma agravar-se; com 
a possivel oposigao a tao sabia medida. 

Os termos do ultimo item lembram-nos ate a possibilidade de um 
entendimento previo, a tal respeito com o Provincial. 

E e bem possivel que a invasao holandesa de 1624 a 1625 e a conse- 
quente destruigao da indiistria agucareira baiana haja sido um dos de- 
terminantes principaes do assalto da grande bandeira de 1628, aos vivei- 
ros de guaranis aldeiados de Guaira. 

Nesta nossa Hist. Geral das Bandeiras Paulista, expusemos detida- 
mente quantos prisioneiros da grande coluna de Manuel Preto e Antonio 
Raposo Tavares foram encaminhados para as lavouras do Rio de Janei- 
ro, da Bahia e do Espirito Santos". 
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tivamente impediram o africano de ser introduzido em massa 
na! regiao paulistanica. 

De fato, com a mineraqao, modificou-se inteiramente a 
economia planaltina, em virtude das seguintes ocorrencias: 

a) cessaqao do apresamento do amerindio, com a 
qtiase paraiisa^ao da industria' do preamento. Essa quase 
paralisaqao teve lugar de um modo paulatino, na propor- 
qao em que se acentuavam as causas, que faziam a deca- 
dencia da industria agricola do aqticar no Nordeste e se 
sobrepunham as que tornavam dificeis a's condiqoes da 
continuaqao do apresamento. Estas foram, como eu ja 
disse, em outras publicagoes; 

1 — restaura^ao portuguesa, com o reerguimento da 
fronteira com a Espanha na America. 

2 — restauragao do Nordeste, com o restabelecimen- 
to do trafico africano. 

3 — exgotamento do manancial de indios, semicivi- 
lizados das reduqoes jesuitica's proximas ao Planalto. 

b) aumento do poder aquisitivo do paulista. 

De fato, com a mineragao nas Gerais, em Cuiaba e em 
Goiaz, e com o desenvolvimento dessas regioes subsidiarias do 
Planalto, Sao Paulo, como entreposto distribuidor de regioes 
tao vastas e opulentas, pela extraqao do ouro e com outras ati- 
vidades, teve tal aumento de poder aquisitivo da sua popula'qao, 
que, so entao, o escravo africano se fez necessario e poude ser 
comprado e importado. 

c) as circunstancias economicas, que fizeram com 
que Sao Paulo tivesse de alimentar comercialmente as zo- 
nas mineradoras obrigara'm o planaltino a produzir em es- 
cala maior e para isso, movimentar mais mao de obra'. 
Como nao havia mais mao de obra amerindiana, os pau- 
lista's mais abonados por maior poder aquisitivo, puderam 
comprar escravos africanos. 
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Os documentos confirmam esse raciocinio, pois, o que se ve- 
nfica numa analise dos documentos do seculo e que a propor- 
qao anterior de 34 amerindianos para cada africano, modificou- 
se para 8 africanos para cada sete ameridianos (2). 

Na segunda1 metade do setecentismo essa modificaqao em 
relagao ao negro do Planalto, a qual ficou acima assinalada e 
marcada1 por um desenho comparativo, acentuou-se de forma 
extremada, invertendo-se completamente as proporqoes entre 
escravos amerindianos e africanos no Planalto, isto e, para cada 
uim daqueles haviam dezenas destes. 

As causas dessa modificaqao das populaqoes planaltinas 
seriam, a meu ver, as seguintes: 

a) cessaqao do apresamento. 

(2) A proposito do preto africano em S. Paulo, convem rcproduzir 
importantsssimo topico de Aureliano Leite, na sua opulenta, quao magni- 
fica Hist oria da Civilisagdo Paulista, 50, referente ao ano de 1701: 

"A Capitania que ate entdo possui numero redusido de ne- 
gro s cativos (esta afirmagdo choca-se com a afirmagdo de Var- 
nhagen, combatida tambem por Capistrano de Abreu, a qual 
narra que 16 anos depots de fundada a Capitania (1726) avultava 
nela a escravaria africana, passa a receber anualmente, em vir- 
tude do alvard'real, de 20 de Janeiro de 1701, dusentos pretos de 
Angola e Costa da Mina, alem dos que os paulistas iam comprar 
diretamente no Rio de Janeiro". 

Eis que isso confirma, de modo notavel, a minha velha tese. O apre- 
samento havendo cessado e o poder aquisitivo dos paulistas tendo aumen- 
tado, com a mineragao, o africano comegou a afluir na Paulistdnia, nas 
primeiras decadas do seculo XVIII. Segundo as pesquisas, que realisei 
em documentos setencentistas, a proporgao entre africanos e amerindia- 
nos existentes no Planalto, passou a ser de 8 africanos para cada 7 ame- 
rindianos, havendo evoluido da proporgao seiscentista, que era de 1 afri- 
cano para cada 34 amerindianos. Ellis, "O ouro e a PaulistaniaBole- 
tim n." 8 da cadeira de Historia da Civilizagao Brasileira da F. F. C. L. 
da U. S. Paulo". 
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b) intensificaqao do trafico africano, promovido pelo 
ouro. 

c) emigra<;ao para o Sul de escravos africanos do 
nordeste. 

d) lavoura de cana e fabnco do aqucar paulista1, os 
quais exigiam grandes massas de mao de obra, as quais 
so podiam ser africanas. 

Teria si do assim que o Planalto paulista, so a partir do 
medio setecentista, recebeu as ondas africanas, que Ihe tisna- 
ram a dermocromia da popula'qao. 

Era sempre a economia a causar todos os fenomenos. 



CAPlTULO X 

GRANDEZA, AGONIA E MORTE DO CICLO DO 
A^OCAR PAULISTA 

Dlurante a ultima metade do seculo XVIII e a primeira! 
motade do seculo XIX, isto e, durante 100 anos, o agucar foi 
o grande produto economico da regiao paulistanica. 

Foi ele o desvirginador da quase absoluta autarquia paulis- 
ta, a qual havia! substituido durante dois seculos, conforme temos 
feito certo em varias publicaqoes anteriores. De fato, a regiao 
paulistanica nada exportava antes pelo seu literal, a! nao ser o 
escravo amerindio que, vendido para o Nordeste, tornou-se, du- 
rante a primeira metade do seiscentismo, a! imprescindivel mao 
de obra para a produgao do aqucar nordestino. Depois, com a 
derrota do Nordeste brasileiro, na segunda batalha do aqucar, e 
com o advento de outras circunstancias, a regiao planaltina per- 
deu o mercado de consumo e, com isso, extinguiu-se aos poucos 
a sua industria1 de apresamento. 

Assim a autarquia paulistanica, com esse capitulo econo- 
mico, cujas repercussoes tinha que sofrer, tornou-se mais ri- 
gida e a economia regional, mais hermeticamente fechada. 

Com o advento do ouro e a formaqao de grande micleo 
demografico na regiao das Gerais, fatalmente a economia pau- 
lista tinha que se modificar. Foi o que se deu. O planalto 
pa'ulista foi um dos abastecedores das regioes do ouro. De fato, 
o hinterland planaltino foi a "retagnurda economica", sem a 
qual, nao teria sido possivel a mineraqao. 
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Mas, sem embargo disso, a' autarquia paulista nao se alte- 
rou, continuamos a nao usar os caminhos do mar; persistimos 
a nao recorrer aos mercados de alem mar, para as nossa's expor- 
taqoes. Teimamos em nos isolar. O nosso regime economico 
fechado, ensimesmado, nao se modificou, na primeira metade 
do setecentismo. Mas a produqao de aqucar no Planalto pau- 
lista cresceu e exigiu novos mercados. Ja nao bastava a regiao 
fomecer as terras do ouro. A super produqao agucareira co- 
meqou a se fazer sentir com o aumento da area cultivada com 
a cana de acjucar. Campinas, Itu, Porto Feliz, Piracicaba, Bra- 
ganqa, A)mparo, Mogi-Mirim, etc., nucleos demograficos e eco- 
nomicos setecentista, desenvolveram talvez com excesso, as 
suas terras e a produ^ao do aqucar se fez em escala maior do 
que as possibilidades das regioes auriferas em absorver. Dai 
a neoessidade imperiosa de novos mercados de consumo. Sim, 
porque, sem consumo, nao ha produqao que resista. O fator 
consumo e o determinador da produqao. A regiao a ser apro- 
veitada pode possuir, em graduaqao maior ou menor, as demais 
"possibilidades" para a produqao, nao dispondo de consumo 
seguro, nada produzira. 

Felizmente, para o pequeno ciclo do aqucar paulista, cuja 
produqao ascendente havia saturado as terras do ouro, novos 
mercados consumidores foram surgindo. O Prata xa! se po- 
voando com rapidez, enriquecido com o colossal fornecimento 
de muares, para o transporte de abundante prata do Peru e da 
Bolivia, minerio pesado, que nas longas caminhadas pelas as- 
peras regioes andina's, exigia grandes tropas de muares, que so 
podiam ser criados nas planicies platinas. Estas, alem do muar 
transportador, forneciam as regioes mineradora's dos Andes, a 
carne de seus opulentos rebanhos de bovinos. Quando empa- 
lidecia em declinio a mineraqao andina, as planura's do Baixo 
Parana tiveram que abastecer de muares transportadores, as 
regioes do ouro brasileiro, cujo comercio exigia, com imperio, 
elementos de transporte, que so esse Sul Platino podia fornecer. 

Era o monopolio do fornecimento do muar. Com isso, a 
euforia economica bafejou a regiao do Baixo Parana. Esta 
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se povoou e, como consequencia disto, em 1776, a Espanha 
elevou o velho " Gohierno" a categoria de Vice-Reinado. 

O poder aquisitivo da populaqao platina, enriquecida pelas 
exportaqoes de muar, fez com que urn novo mercado se abrisse 
muito promissor para o aqucar pla'naltino. 

O sul do Brasil, com as planuras gauchas, Sta. Catarina 
e o Uruguai, aproveitando tambem a feitura plana de suas ter- 
ras bem configuradas, foram magmficos fornecedores de mua- 
res para os centres mineradores. Assim engrandecidos nos res- 
pectivos mveis de vida e poderes de compra, formaram exce- 
lentes mercados de consume, para o aqucar paulista, como se 
pode ver em varios documentos, dentre os quais o citado na 
nota 2, acima. 

Outro mercado de consume que foi muito propicio a'o aqu- 
car paulista, sobrelevando de pouco o mercado platino, foi o 
metropolita'no portugues. De fato, Lisboa e Porto, no fim do 
setecentismo e no inicio do oitocentismo, absorveram muito aqu- 
car paulistanico. .Isso nos evidencia duas estranhezas, para as 
quais nao encontro explicaqao: 

a) Portugal, podendo importar aqucar do Nordeste, 
foi nao ha duvida alguma, um grande consumidor do aqu- 
car paulista. Nao seria ma'is logico que o aqucar nordes- 
tino, com um transporte de 1.500 quilometros mais curto, 
resultasse bem mais barato? Teria o aqucar nordestino 
sofrido uma tal decadenda, que nao suportava concorren- 
cia com o paulista? de se admitir essa hipotese, porque 
de S. Paulo havia e os documentos registraram, exportaqao 
de aqucar paulista para Pemambuco. (Boletim de Est., 
Vol. Ill Marqo 1). 

b) a Europa, nas primeiras decadas do seculo XIX, 
deveria estar inundada pelo aqucar de beterraba, que 
Markgraf facultou aos europeus com o bloqueio conti- 
nental. 
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Como o aqucar paulista iria1 sair mais barato a ponto de, 
mesmo onerado com urn transporte maritimo a vela, e, portanto 
canssimo, poderia concorrer com o de beterraba? 

Confesso que nao atimo com as causas desses estranhos 
acontecimentos! E' possivel que a explicaqao seja a1 seguinte: 

A Europa estaria falta de aqucar, apesar do aqucar de be- 
terraba, pois as Antilhas inglesas viram-se privadas de "mdo 
de obra", com a vitoria da campanha politica de Wilberforce, 
que em 1807 determinou a proibiqao do trafico africano. 

Assim, a Jamaica, Barbados, etc., nao podiam renovat na 
Africa, sua "mdo de obra". As Antilhas francezas, espanholas 
e holandeza's, estariam na mesma situaqao, pois bloqueadas pela 
esquadra ingleza, em virtude das guerras napoleonicas, nao po- 
diam tambem renovar a sua! "mdo de obra" africana e nao po- 
diam exportar o que produzissem. 

Com isso estavam eliminadas as Antilhas, do que resultaVa 
uma deficiencia de produqao aqucareira, que se faria inferior 
ao "coiisumo". 

O Brasil teve, entao, de auxiliar a produqao aqucareira e 
dai o Planalto paulista exportar tanto. 

Estarei certo ? 
Mas o grande mercado para o aqucar pauilista, no prin- 

cipio do seculo XIX, foi a cidade do Rio de Janeiro. 
Esta cidade nao teve a minima importancia demografica e 

economica, ate o advento do ouro conjugado com a feitura do 
"Caminho Novo". Com esses dois motores a impulsiona-lo, 
o Rio de Janeiro, simples vilarejo do seculo XVI e XVII, 
transformou-se em entreposto mercantil, boca de saida1 e porta 
de entrada para a opulentissima regiao das Gerais, a qual, com 
a minera'qao do ouro e do diamante concentrou imponente mas- 
sa demografica dotada de altissimo poder aquisitivo. Com isso, 
o Rio de Janeiro tomou prodigioso desenvolvimento, fazendo- 
se, por sua vez, um excelente mercado consumidor. O Rio de 
Janeiro, tal era a sua' magnifica concentraqao demografica que 
creou uma zona, na sua proximidade, da qual era consumidor. 
Foi a Baixada' Fluminense. 
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Htsta, economicamente, nada mais foi do que urn mero 
apendice economico da cidade em evoluqao progressiva. 

Aconteceu que, com o declinio e o fim da mineraqao, com 
o advento do cafe, a Baixada Fluminense entrou tambem em 
fase de decadencia e de extin^ao. Com essa extinqao, o aqu- 
car planaltino paulista se apoderou totalmente do mercado con- 
sumidor, monopolizando os fomecimentos ao grande entreposto 
carioca. 

Com esses mercados consumidores todos, o aqucar paulista 
teve uma grande prosperidade economica, conseguindo reunir 
uma quantidade nao pequiena' de capitals os quais nao aparecem 
e nem deles ha vestigios em traqos denunciadores de civilizaqao 
qualquer baseada no ciclo economico do aqucar paulista. £sse 
ica'pital nao pequeno, acumulado na regiao paulistanica, nao 
apareceu e nem deixou vestigios dele ou de suas consequencias, 
determinando uma civilizaqao, porque houve aplicaqao imediata 
desses capitais acumulados pelo aqucar paulista, na penetraqao 
devassadora e povoadora dos sertoes e na feitura da lavoura 
cafeeira1. 

Alias, seria incompreensivel que se concebesse a formaqao 
da! lavoura de cafe sem a inversao de grandes capitais nesse em- 
preendimento economico. Para a efetivaqao desse grande edificio 
produtor que foi a lavoura de cafe, grande quantidade de capitais 
teriam sido necessarios. Como eles apa'receram? Quern os for- 
neceu? Foi o ciclo do aqucar paulista que durante um seculo, os 
foi aicumulando, invertendo-os no grandioso ciclo do cafe. Nao 
ha outra alternativa, a propdsito da' capitalizaqao do cafe. 

Por esse motive, esses capitais a'ssim aproveitados nao se 
cenificaram em vistosa aparencia ao contrario do que aconte- 
cia com o ouro nas Gerais, que, nao capitalizaindo os rendimen- 
tos da mineraqao, delapidava-os em ostentaqoes de varias es- 
pecies, como rendas nao economizadas. 

Ma's, para produzir uma tal euforia economica, a produqao 
do aqucar, como funqao economica, teria fatalmente que gerar 
um orgao transportador que permitisse, ou antes, que facilitasse 
a exportaqao. 
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Foi entao que a funqao produtora do aqucar gerou a ne- 
cessidade da exportaqao aqucareira e para que esta pudesse se 
realizar com mais facilidade e barateamento dos fretes, foi cons- 
truida pelo poder publico a famosa Calgada do Lorena, (3) 

£ste orgao transportador, nada mais foi do que mera con- 
seqiiencia fatalizada pelo aqucar paulista. 

Tendo assim um orgao transportador de estrutura da Cal- 
gada do, Lorena, o aqucar paulista foi o desvirginador da autar- 
quia planaltina. que permanecia inviolada, atraves de mais de 
dois seculos e meio, protegida pelas asperezas de Paranapiacaba, 
como se fossem as vestes protetoras de uma pudica donzela. 

O aqucar paulista' foi um ciclo de magna importancia, tendo 
entre as sua's conseqiiencias, nao so a capitalizaqao para a fei- 

(3) Em 1836, quarenta anos portanto depois de haver sido utiliza- 
da a "calgada do Lorena", ainda nao havia sido resolvido o problema 
da ligagao entre o Planalto produtor e o Literal exportador. Os pregos de 
transporte eram carissimos e absorviam em grande parte o valor da mer- 
cadoria. Vejamos: 

Os pregos para o agucar eram os seguintes: 
1822   2$600 reis a arroba 
1823   2$000 reis a arroba 
1824   1$900 reis a arroba 
1825   2$100 reis a arroba 
1826   2$500 reis a arroba 
1827   2$900 reis a arroba 
1828   3$800 reis a arroba 
1829   3$60O reis a arroba 
1830   3$900 reis a arroba 
1831   3$700 reis a arroba 

O prego do transporte, sendo o custo do mesmo 7.9 reis por arroba 
quilometro, de Rio Claro a Santos, sendo a distancia de 250 quilometros 
regulava por 1$970 reis por arroba. Ora isso era de 50 a 70% do valor da 
mcrcadoria. Assim, nao seria possivel o fabrico do agucar para exportagao 
via Santos, em distancia alem de Rio Claro. Nesta localidade mesmo, o 
transporte absorvia a maior parte do valor do produto. 
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tura da lavoura de cafe, no nosso Planalto, mas a elevaqao quan- 
titativa formidolosa da populaqao paulista que, segundo Saint 
Hilare e Machado de Oliveira, teve a seguinte evoluqao: 

1592  2.500 habs. 
1633   3.000 " 
1777  116.975 " 
1813  209.208 " 
1826   258.201 " 
1835  338.000 " 

Depois disso, o Parana foi-nos arrancado, mas a popula- 
te paulista continuou crescendo e chegou depois a ma'is de 1/2 
milhao. Prodigioso! Devemos isso ao agucar! 

Por isso este documento, pelo qual a Assetnbleia provincial de Sao 
Paulo pede a Uniao que remedeie a situagao dos transportes em Sao 
Paulo, outorgando vantagens as ferrovias: 

PREFEITURA DO MUNIC1PIO DE SAO PAULO 
REGISTRO GERAL 

DA 
CAMARA DA CIDADE DE SAO PAULO 

1.836 
Publicagao da Sub-Divisao de Documentagao Historica 

Vol. XXYI 
DEPARTAMENTO DE CULTURA 

(Divisao do Documentagao Historica e Social) 
— 1938 — 

Transcrifao das pdginas: 94, 95 e 96 
REPRESENTACAO DA CAMARA AO SENADO DO IMPRRIO 

Augustos e Dignissimos Snres. Representantes da Nagao. 

Huma Lei de suma importancia acaba de ser feita pela Assemblea 
Legisla. desta Prova., e de augurar-se os Augustos e Dgmos. Snres. Re- 
prestes. da Nagao se dignarem conceder as vantagens que a mma. Assem- 
blea pede, um desenvolvimento importante, e rapido a propreride. da 
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Depois, o aqucar paulista, ja velho, com 100 anos, decaiu, 
passando o bastao do alicerce economico de Sao Paulo, ao cafe 
que vinha avultando progressivamente no quadro das riquezas 
paulistas. 

Ja em 1854, o aqucar havia sido largamente ultrapa'ssado 
pelas exiportaqSes do cafe, que figuravam no total com um peso 
maior que o do a9ucar. E' o que atesta a seguinte estatistica 
fornecida pelo Prof. Taunay: 

Provincia. Dotada esta generosamente pela natureza contempla com pe- 
zar seu immenso terreno, clima apreciavel, solo fecundo a todas as pro- 
dugdes, e a condigao industriosa de seus habitantes, luctando com uma 
contradigao opressiva a todos estes elementos da riqueza, dificuldade que 
esmorece sua agricultura, entorpece o comercio, e acanha a populaqao. 

He o excessive pre go dos transportes que inutilisa no estabelecimento 
do agricultor as sobras do seu trabalho, e dessa arte o priva de outros gene- 
ros que preciza, quam desanima sua industria, e o torna indolente, qm. 
emfim deprecia os terrenos os terrenos os mais ferteis collocados pa. o 
centro do Paiz, pr. quanto mais distante se achao dos portos de sahida. 
Quem conhece o estado da Provincia ve que o result ado de quasi todo 
o trabalho vai enriquecer ndo a elle, mas aos criadores das bestas na 
Provincia do Rio Grande do Sul, e que ainda os pequenos lucros que 
sobrarao a agricultura de S. Paulo sao como de presente subordina- 
dos a paz e seguranga daquella Provincia. Assim, Augustos, e Dignis- 
simos Snres., o beneficio maior, q. vos he dado ministrar a Provincia 
de S. Paulo pelo que respeita a prosperidade material do Paiz, e em 
consequencia a tudo qto. desta se origina, se encerra no conceder as 
exigencias, que a sua Assemblea Provincial vos dirige pr. ocasiao da 
dita Lei. Ella se destina a estabelecer as condgoes, sob que a Com- 
panhia de accionistas Nacionaes e Estrangeiros se compromete a fazer 
uma cstrada de ferro, e transporte de vapor do interior do Paiz para 
o principal porto de embarque. Cada uma das vantagens, Augustos, e 
Dignos. Snres. concedidas aos cmpresarios podera parecer mta. se so 

QUADlRO DE EXPORTAQAO 
Gcneros 

Cafe (a'rrobas) 
Aqucar (arrobas) 

1854-55 1855-56 1856-57 
846.184 796.867 745.673 
136.917 52.740 39.706 
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Em 1854, o aqucar era, em peso, 6 vezes menos que o cafe 
nas listas das exporta^oes. A progressao cresceu dai em diante, 
de modo que, em 1855, ja o cafe exportado era 15 vezes o total 
do a'qucar, em 1856 a diferenqa aumentou ainda mais, pois, o 
total do cafe exportado era de 19 vezes. Em valor, a diferen- 
qa se fazia rtmior, pois o cafe exportado figurava com um total 
21 vezes maior que o do aqucar, como se ve da seguinte esta- 
tistica, ainda fornecida pelo Prof. Taunay: 

QUADRO DA EXPORTAgAO PAULISTA 
Em 1856-57 

Cafe   8.592:522$071 
Toucinho   447;243|984 

pa. ella se attender, todas porem serao mui poucas se pa. os resultados 
e fructos da empreza por hu pouco, e pr. ql. pr. face se encarar. 

Pede-se a exempqao de Direitos que nao existirao se a empreza 
se nao effectuar, ou proporqoes de terrenos, q. incultos e sem renda 
algua para o Estado persistirao abandonados por longo tempo se a co- 
lonisagao, q. a empresa deve verificar se nao realisar. 

A colonisagao por si so em escalla tao avultada e objeto de mag- 
nitude: o custo della nao guarda proporgao ao valor actual do terreno 
pedido. Embora possibilidade houvesse de outros empresarios, o tempo 
e um objeto de valor tal, e que tanto deve influir no calculo, que nem 
a consideragao de esperar pr. condigoes que offeregao algum onus de 
menos sem duvida de pouco momento, e no todo eventual, deve ser 
admittida para contrariar a empreza. Nem de outra arte, se nao 
cedendo alguas vantagens. podera um paiz como o nosso sem capitaes 
accumulados, em bragos para trabalhos semelhantes, sem directores que 
os conhegao chamar Capitaes Estrangeiros. O Brazil nem ao menos 
offerece a seguranga que era para desejar, e a sorte futura e demo- 
rada da indenisagao, e lucros desses capitaes, sorte q. e subordinada 
ao pendor de nosso negocios Politicos nao e melhor, e em tal cazo os 
capitaes nao se delogao do Paiz que Ihes offerece garantia com essa 
facilidade que alguns presumem. O facto de ser esta a primeira es- 
trada de ferro no Brazil qto. importa! Alem de dicidir da prosperidade 
da Provincia de S. Paulo, Goiaz, Cuiaba e grande parte da de Minas 
Geraes, ella vae dar o 1.° signal de emprezas semelhantes as demais 
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Aqiicar   407:921$984 
Arroz   351 ;921$889 
Fumo   83:833$0C)0 
Feijao   32:047$6C)0 
Couros   25:379$916 

Da'i por diante, o aqucar foi desaparecendo das listas dos 
artigos exportados, a ponto de morrer completamente, tendo, 
ao findar o secuilo XIX, a sua produqao resumida ao necessario 
para o consumo local. 

Com essa situaqao, findava-se o ciclo do aqucar paulista. 
O consumo local absovia a pequena produqao aqucareira 

ainda1 subsistente. Esta, ainda demorava em lenta agonia, por- 

Provincias, pois que vistas emprehendedores de melhoramentos se ge- 
neralisao, e o espirito de associagao se reforga diariamente, e surtira 
effeito. Hum desenvolvimento da industria gera outras, e sucessiva- 
mente a riqueza e publica prosperidade se aproximao, ao passo que 
vistas acanhadas ou quiga mesquinhas enervao toda a forga progres- 
siva, permutando longas privagoes por pequenos avangos. Empresas 
taes, Augustos e Digmos. Snres., tem excedido entre povos mais civi- 
lizados, muito de longe as esperangas as mais amplas, nao sera pois 
de admirar que entre nos exceda o q. se pense; suas vantagens sao 
incalculaveis. Assaz conecedores da sciencia, e do verdadeiro esta do 
Paiz, vos Augustos e digmos. Snres. nao denegareis o q. vos pede a 
Assemblea Legislativa da Provincia de S. Paulo a cuja rogativa a 
Camara da Capital da mma. Provincia une suas preces, exercendo este 
direito de petigao movida pelo amor q. a Provincia consagra conscia 
dos seus deveres, e porquanto nao mais expressa, que o sentimento geral 
deaquella Capital e Provincia, cujo enthusiasmo tem presenciado, e de 
cujos desejos e conhecedora. 

Deos Guarde aos Augustos e Digmos. Snres. Representantes da 
Nagao, Cidade S. Paulo aos 20 de Abril de 1836. — Manoel Joaquim 
Leite Penteado — Jose Glz. Gomide — Jose Manoel de Sa — Joao 
Vicente de Brito — Francisco de Assiz Pinheiro e Prado — Lucio 
Manoel Felix dos Santos Capello — Joaquim Lopes Guimaraes. 

N.B. Do mmo. theor a Camara dos Snrs. Deputados. 
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que o latifundio, isolado no sertao, longe de comnnicagoes fer- 
roviarias, era obrigado a poli-produqao, que Ihe surprise as ne- 
cessidades de consumo. 

O advento, porem, da ferrovia, por todos os recantos do 
Estado, permitindo a cnegada ai dos produtos consuimveis a 
baixo preqo, possibilitados pelos baixos fretes ferroviarios e 
pelas baixas tarifas outorgadas pelo navio a vapor, pos termo 
definitivamente a pluriproduqao do latifundio paulista. Assim, 
iniciou Sao Paulo a importaqao do aqucar nordestino e com 
isso o regime da monocultura, (4). 

Eu estou no firme pensamento de que o declinio da pro- 
duqao a^ucareira em Sao Paulo nao foi causada so pelo advento 
do cafe, mas tambem pela deficiencia quantitativa da mao de 
obra, causada, em grande parte, pela lei Euzebio, determinando 
a supressao, o trafico. 

(4) Ainda em 1852 a regiao eeonomka paulista do agucar com- 
preendia os seguintes municipios que funcionavam com os seguintes 
elementos: 

Capivari   70 engenhos 
Piracicaba   61 " 
Campinas   5! " 
Porto Feliz   45 " 
Pirapora   40 " 
Limeira   33 " 
Mogy-Mirim   27 " 

Taunay "Hist, do Cafe, III, 116 

S. Paulo nessa ocasiao produzia cafe e agucar das seguintes maneiras, 
segundo Taunay, loc. cit., Ill, 117: 

Itu 24 

Limeira 
Rio Claro .. 
Mogy-Mirim 

cafe 
arrobas 
48.200 
32.000 
29.000 

afucar 
arrobas 
67.200 
45.000 
70.000 
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Sim, porque a mao de obral existente, para socorrer as duas 
formas de atividade produtora, teria que ser desdobrada. Isto 
se tomando impossivel pela supressao do trafico, uma' dessas 
atividades teve que ser sacrificada, mesmo porque, dois pro- 
veitos nao poderiam caber em urn so saco. 

A atividade sacrificada foi a agucareira! 

Resumindo tudo, temos que o ciclo do agucar em Sao Paulo 
para ser bem analisado deve, como todo e qualquer fenomeno 
historico, ser dividido em 3 partes: 

a) causas 
b) exposiqao e analise do fato 
c) consequencias. 

Analisemos essas partes: 

Jundiai   25.000   25.000 
Braganga   20.000   
Itu   20.000   150.000 

Concernentes a essa data sao as seguintes estatisticas, as quais nos 
permitem fazer varies raciocinios; 

1855, segundo os dados do Brigadeiro Machado de Oliveira, reprodu- 
zidos por Taunay, loc, cit, 134 a produgao do aqucar paulista ainda se 
fazia do seguinte modo: 

Alias desde a decada anterior que o agucar paulista mostrava fracos 
tdtais, ante a produgao e a exportagao cafeeira. O ano de 1853 a 1854, 
consignou um surto de exporadico aumento do agucar que chegou a figu- 
rar no total de exportagao com quasi um milhao de arrobas, como Taunay 
menciona no seguinte quadro: 

Mogy-Mirim 
Itu   
Piracicaba 
Capivari ... 

arrobas 
227.000 
159.070 
131.000 
100.000 
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O ciclo do atjucar paulista teve sucesso economico, porque 
pode a regiao resolver bem a equaqao da produqao. 

Assim. quanto ao termo Ecologia, a Paulistania dispunha 
de elevado valor. O ambiente fisico oferecia um clima otimo 
para1 a produqao da cana. Um clima tropical de altitude, com 
grandes amplitudes termometricas, excelente teor de umidade 
e baixa pressao barometrica, alem de elevado grau de lumino- 
sidade, de atmosfera! bem transparente e otimo regime de ven- 
tos, formava um complexo favoravel que se sincronizava bem 
com um solo, que quimicamente bem composto e fisicamente 
bem constituido de "humus", pelo acumulo milenar dos residues 
de espessa mata virgem e de alto grau de permeabilidade. Dai 
a produtividade grande das terras campineiras, ituanas, etc., 
assinalada1 ppr Saint-Hilaire, na sua viagem a provmcia de 
Sao Paulo. 

EXPORTACAO 
Em arrobas de Em arrobas de 

cafe agucar 
De 1846 1847     1.339.128 .... 224.621 
De 1847 1848     1.432.626 .... 418.000 
De 1848 1849     1.338.604 .... 283.648 30/32 
De 1849 a 1850     781.502 27/32 ... .... 240.086 31/32 
De 1850 a 1851     1.801.659 12/32 ... .... 319.077 29/32 
De 1851 a 1852     1.850.685 7/32 ... .... 433.901 
De 1852 a 1853     1.652.255 14/32 ... .... 357.773 1/32 
De 1853 a 1854     1.671.987 16/32 ... .... 939.386 2/32 

Soma     11.868.448 19/32 2.616.486 29/32 
Depois disso a queda do agiicar se precipitou, como se ve do seguinte 

quadro estatlstico; 
De 1861 a 1862 fora este quadro da exportagao (Hist, do Cafe no 

Brasil, Taunay, III, pg. 169) ; 
ARROBAS 

Cafe  ,  2.735.456 
Agiicar   3.652 

ALQUEIRES 
Arros   62.663 



— 132 — 

E' verdade que esse meio fisico, colocando entre os centros 
produitores e o literal exportador, um obstaculo formidavel de 
magnitude da muralha do mar, impedia maior valorizaqao do 
fator Ecologia, pois, em caso contrario, o ciclo economico do 
a^ucar paulista teria atingido maior vulto, projetando conse- 
qtiencias muito mais volumosas. Igualmente militando de ma- 
neira desfavoravel, diminuindo a grandeza! e o vulto do ciclo 
economico do aqucar paulista, estava a posigao geogrdfica da 
Paulistania, em rela'qao aos mercados consurrtidores do produto 
regional. E' certo que o principal e maior mercado comprador 
do aqucar paulista era o Rio de Janeiro, cidade que crescia pro- 
digiosatnente e que com a decadencia e a extinqao da Baixada 
Fluminense, ficou exclusivamente na esfera do circulo abas- 

Milho 
Feijao 
Farinha 

ARROBAS 
Toucinho 
Animaes 
Couros . 

72.046 
8.271 

417 

44.133 
49.871 

1.029 
Cousa confirmada pelo Relatorio de Saldanha Marinho, que fornece 

os seguintes dados, reproduzidos por Taunay, loc. cit, III, 212: 
Exercicios Cafe Algoddo Fumo T oucinho Agiicar 
1862-63 ... . 2.413.385 .. 

tN. 00 . 4.963 . .. 26.551 .. .. 11.144 
1863-64 ... . 1.611.729 .. 61 .. . 3.539 . .. 20.228 .. .. 8.831 
1864-65 ... . 2.993.151 .. 7.107 .. . 102.706 . .. 26.619 .. .. 6.005 
1865-66 ... . 2.242.254 .. 194.958 .. 2.334 . .. 20.623 .. . 1.735 
1866-67 ... . 2.343.994 .. 235.119 .. . 4.261 . .. 36.558 .. 111 

Os mantimentos assim se representavam: 
Exercicios Arros Milho Feijao Cangica Farinha 
1862-63 , ,. 103.209 .. .. 17.893 . ... 3.966 . ... 1.030 521 
1863-64 79.775 .. .. 24.020 . ... 3.055 . ... 303 . 139 
1864-65 93.469 ,. .. 25.636 . ... 2.400 . .. 946 128 
1865-66 110.743 .. .. 351.170 . ... 3.003 . .. 3.362 ,. 444 
1866-67 80.237 .. .. 21.224 , .. 2.645 . .. 1.188 ,, , 161 
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tecedor do agucar paulista. Infelizxnente o, transporte para o 
Rio de Janeiro nao evitava al transposiqao da muralha do mar, 
pois tinha que ser maritimo, nao havendo ainda a ligaqao ter- 
restre entre Sao Paulo e o Rio de Janeiro, a qual so se tornou 
efetiva, para por ela haver trafego economico, nos primeiros 
anos do seculo XIX. 

O fator Mao de Obra era exercido pela escravaria vinda 
das Gerais, de Goias e de Mato Grosso, que o declinio e a ex- 
tinqao da mineraqao tinha a deixado superflua. Alias, tendo a 
produqao aqucareira paulista' atingido a 564.000 arrobas em 
1836 e a 680.000 arrobas em 1852 requeria um total de 10.000 
escravos em 1836, e 12.000 escravos, em 1852. Calculando, de 
acordo com Simonsen, que cada escraVo poderia produzir em 
media 50 a 60 arrobas. 

Ora, assim sendo, temos que, os totais concernentes a mao 
de obra, necessaria para a produQao do aqucar paulista, seriam 
muito baixos, cabendo, com folga, dentro do totais de escra- 
vos existentes na provincia de Sao Paulo ,consignados por 
Saint Hilaire, no seu relato sobre a viagem na provincia de 
Sao Paulo. 

O fator Capital, necessario pa'ra a forma^ao da lavoura ca- 
navieira, teria sido obtido com o conseguido pela regiao paulista 
com o suprimento das Gerais, de Goias e de Mato Grosso, 
durante a mineraqao do ouro e do diamante. Sabe-se, e eu ja 
tenho afirmado, que o Planalto foi um dos celeiros das regioes 
do ouro. (Boletim n.0 8 de Historia da Civilizaqao Brasileira 
da F. F. C.L. da Universidade de Sao Paulo). 

O Prof. Taunay, em carta estampada por Simonsen da sua 
Historia Economic a do Brasil, ja disse que Sao Paulo foi a' 
retaguarda economica da minera^ao. 

Com isso, seria natural que Sao Paulo tivesse lucrado muito 
com as vendas que fazia opulentas as regioes do ouro. Isso foi 
uma exploraqao indireta da minera(Jao. Naturalmente esses 
lucres acumulados em passageira ostentaqao, como fizeram ou- 
tras regioes que apresentam fulgores espeta'culosos da euforia 
economica, foram invertidos na proveitosa produqao do aqucar. 
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O fator Transporte, possibilitando a produqao do aqucar, 
foi o muar, que, vindo do Sul aos milhares, comerciados em 
Sorocaba, realizava o transporte, como e tratado mais minuciosa- 
mente em outro local deste mesmo trabalho. 

O fator Consumo, que e o decisive para que haja produqao, 
a determinando e a dosando exatamente nas suas proporqoes, e 
tratado com abundancia de detalhes neste trabalho. 

Com o exposto, verifica'-se que a causa de haver Sao Paulo 
produzido aqucar e te-lo feito nas proporqoes consignadas pelas 
estatisticas, esta unicamente em ter a regiao paulista resolvido, 
mais ou menos, bem a eqiia'qao da produqao, integrando todos 
os seus fatores de maneira mais ou menos satisfatoria. Nao o 
tivesse feito em relaqao a um so dos cinco fatores da eqiiaqao, 
a produqao nao se teria' efetivado. 

Quanto a exposiqao e analise do fato relative ao ciclo do 
aqucar paulista devemos, ao esmerilhar, dividi-lo em duas 
partes: 

a) a primeira parte do ciclo do aqucar paulista, coin- 
cidindo com a exploraqao mineralogica, vai de 1750 a 1800. 

b) a segunda parte do ciclo do aqucar paulista, de 
muito, a mais importa'nte e de maior vulto, como a credora 
de maior produqao, foi a que teve lugar depois da queda 
da mineraqao e antes do grande ciclo do cafe, alcanqando 
os prodromes da expansao da lavoura deste produto no 
Oeste paulista' e coincidindo com periodo anterior ao da 
extensao da rede ferroviaria paulista. 

Assim, durante a primeira parte o aqucar paulista quase 
nao exportavsL o produto para regioes de alem mar, isto e, que 
demandasse travessia da muralha do mar. Os grandes merca- 
dos consumidores do aqucar paulista era'm as regioes mdneiras 
e as sulinas. O aqucar demandava esses centros de consumo 
no lombo do muar, sem precisar trilhar o caminho de Santos. 

Ja no fim do seculo, quando o declinio da exploraqao au- 
rifera diminuia os merca'dos mineradores do aqucar paulista, este 
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tendo de procurar novos centres para o escoamento de sen pro- 
duto, foi encontrar a cidade do Rio de Janeiro, em evoluqao 
rapida! de crescimento e em ponto de importar grande parte do 
aqiicar paulista que o declinio da mineraqao havia deixado sem 
consumo. Ora, isso significava! a violaqao da velha e secular 
autarquia piratiningam! Mas, como transpor com uma quan- 
tidade grande de mercadoria1 de exportaqao, a muralha do Mar ? 
Dax, a construqao da nova estrada descida da serra, a qual foi 
a famosa Calgada do Lorena, feita em 1796 e descrita por Saint- 
Hilaire, na sua viagem. Rste orgao foi criado, em virtude de 
uma funqao que imperativamente o exigia. 

Mas a segunda parte da evolugao do ciclo do a'qucar pau- 
lista e de muito mais importancia. 

Entao esse agucar paulista havia perdido, e certo, os mer- 
cados de consumo da's regioes mineiras, pois a mineragao estava 
em extinqao, mas, em compensagao, ganhava outros mercados, 
os quais o exigiam o aqucar paulista em quantidade muito maior. 

A cidade do Rio de Janeira crescera maravilhosamente, 
mesmo porque, em 1808, recebera1 milhares de metropolitanos 
fugidos da Europa, com a corte dos Braganqas. 

So esse evento aumentou em milhares de bocas consumi- 
doras, a demografia carioca, que, subsidiaria do aqucar paulista, 
naturalmente teve que aumentar de muito o consumo e as com- 
pras desse produto. Disso, as exportaqoes do aqucat paulista, 
para a Guanabara, conforme as estatisticas da epoca consignam. 
Mas alem desse sucesso, que evidentemente aumentou de muito 
o mercado consumidor do aqucar paulista concomitantemente, 
isto e, nos primordios do seculo XIX, teve lugar outro acon- 
tecimento que repercutiu de maneira extraordinariamente favo- 
ravel para o ciclo economico do aqucar paulista. Foi o declinio 
e a extinqao dal parte sudoeste da Baixada Fluminense. 

Essa regiao economica, sendo golpeada pelo fim da mi- 
neraqao que Ihe pos termo e gordo mercado de consumo que 
dispunhal na parte central e oriental das Gerais, isto e, na zona 
servida pelo "Caminho Novo" e pelo advento da cafeeicultura, 
no vale do Para'iba fluminense, que Ihe arrancou a mao de obra, 
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nao resistiu a rudeza dos golpes e abandonou o terreno da luta 
economica. Assim, a regiao paulista do planalto ficou com o 
quase monopolio do fornecimento do aquca'r paulista a crescente 
cidade do Rio de Janeiro. 

Alem desse mercado de consumo guanabarino, o agucar 
paulista contava com os centros demograficos do sul, bem como 
platinos. Todos esses centros demograficos caminhavam em 
ascensao, enriquecidos com o ouro que Ihes advinha da venda 
de seus rebanhos de muares e de bovinos e avolumados em suas 
populagoes pela atraqao da imigraqao por aquela euforia eco- 
nomica. files eram obrigatoriamente subsidiaries do aqucar 
paulista. Alias, nao havia possibilidades dessal regiao campe- 
sina do baixo Parana, se servir de aqucar de qualquer outra' 
proveniencia. 

De importancia e de vulto maior que esse mercado sulino, 
a regiao paulistanica dispunha de mais um mercado de consu- 
mo. Era o portugues. De fato, todas as estatisticas sobre as 
exportaqoes paulista consignam o volume do aqucar paulista 
exportado para os dois portos Portugueses de Lisboa e do Porto. 

fisse magnifico mercado de consumo para o aqucar paulista 
o qual era ainda que, bem menor do que o da cidade do Rio de 
Janeiro, superava, entretanto, o sulino, que incluia o situado 
no baixo Parana. 

De fato, todas as estatisticas de exportaqao existentes con- 
signam essa ordem na importancia dos mercados consumidores. 
fistes se avaliam pelas suas caracteristicas concernentes a quan- 
tidade da populaqao componencial de cada mercado consumidor 
e o poder aquisitivo, bem como ao nivel de vida1 de cada popu- 
laqao sob exame. 

Resumindo, temos que cada mercado consumidor toma 
maior ou menor valor, conforme se elevam os seus fatores 
quantitativo e qualitative. 

A proposito das conseqiiencias produzidas pelo ciclo do 
aqucar paulista, podemos enumera-Ias: 
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1.a) formagao basica para os pontos de pa'rtida para 
o devassamento do sertao paulista. A area do aqucar foi 
uma especie de tra'mpolim para o salto da mata tenebrosa 
e virgem do sertao paulista, e uma escola rural magnifica 
para a penetraqao. 

2.a) Restauraqao da Capitania paulista suprimida 
em 1751. 

3.a) desvirginaqao da autarquia paulista. 

4.a) formaqao dos capitais que, acumulados, se inver- 
tera'm na elaboraqao da lavoura do cafe. 

5.a) constituiqao de um excelente mercado de con- 
sumo para o muar vindo do sul. 

6 a) atraqao da imigraqao que foi credora do enorme 
aumento da populaqao paulista. (Ja vistoriamos essa' con- 
seqiiencia mais acima). 

7.a) consolidaqao nacional em torno do centro do Rio 
de Janeiro. 

8a) sustentaqao da situa'qao nacional nesses prodro- 
mos de vida independente do Brasil, quando o fim do ouro e 
a demora do advento do cafe, outorgavam um quadro som- 
brio as finanqas nacionais, a economia do pais e a cambio 
do Brasil. Entao o aqucar paulista foi o tinico susten- 
taculo desta situaqao. 

9.a) alicerce da situaqao economica de Sao Paulo, que 
ficou sendo a 6.a regiao mais prospera no Brasil, (tambem 
ja analisamos mais minuciosamente essa conseqiiencia'). 

10.a) afluxo de africanos, vindos das Gerais, do Nor- 
deste ou diretamente da Africa, em virtude do aumento do 
poder a'quisitivo paulista. 

11.a) influencia acentuada de Sao Paulo nas lutas su- 
linas, no Rio Grande e na Cisplatina. 
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Analisando com mais minucia! essas conseqiiencias apon- 
tadas, vejamos: 

A proposito da prinueira conseqtiencia meticionada', nao 
vamos repetir o que ja ficou dito. Acima ja passamos em re- 
vista o que o ciclo do aqucar paulista representou para o ciclo 
do calfe, nao so fornecendo capitais, que foram investidos no 
devassamento dos sertoes, etc., como preparando mao de obra, 
que com aqueles capitais, materializou as possibilidades que uma 
Ecologia geografica prodiga1 oferecia. 

Sobre a segunda consequencia, isto e, a de ter sido o ciclo 
do aqucar paulista o desvirginador da velha autarquia' planal- 
tina, poderemos aduzir o seguinte: 

Antes de haver o ciclo do aqucar paulista! tornado incre- 
mento, o Planalto era hermeticamente fechado a qualquer co- 
mercio de maior vulto. A unica exportaqao planaltina que pas- 
sava pela! rigida autarquia da regiao era a do amerindio apresa- 
do, que, vendido, ia no Nordeste ser a mao de obra' para a 
produgao aqucareira. Sem esse amerindio nao poderia ter ha- 
vido produgao de a'qucar no Nordeste. 

Nao teria sido possivel haver intercambio exportador do 
Planalto paulista por varios motivos: 

a) o Planalto nao tinha produqao senao a estrita- 
mente necessaria para o consumo local, porque; 

1.°) a sua minima populaqao nao podia produzir 
grahde quantidade. 

2.°) a area cultivada, no seiscentismo, em torno dos 
miseros vilarejos planaltinos era insignificante, de modo 
que nao era possivel haver produqao de grande quantidade. 

3.°) os numeros de ferramenta's necessarias para o 
cultivo era minimo, como nos provam Gerson e Eli Picolo, 
em magnificas pesquisas publicadas no Boletim n." 4 da 
cadeira de Historia da Civilizaqao BraJsileira da F. F. C. L. 
da U. S. P. 
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b) a produ^ao planaltina nao podia ser exportada 
porque nao havia1 consumidor para ela, pois a produqao 
de clima quente poderia ser concretizada em zonas muito 
mais perto da Metropole e as de clima frio, seriam produzi- 
das na propria Metropole que as exportaria para o povoado 
do Nordeste, de forma muito mais variada, como frete de 
retorno, pois, os navios que levavam agucar, para nao volta- 
rem vazios, transportava'm por baixissimos fretes as merca- 
dorias metropolitanas, para o Nordeste, o que nao acontecia 
para a Capjtania vicentina. 

c) a muralha da Serra do Mar, cheia de impecilhos 
e obstaculos, nao permitia trafego de grandes ma'ssas eco- 
nomicas. Alem disso, nao havia como transportar qualquer 
quantidade de produtos, pois, nao havia muares. que so 
depois, ja no seculo XVIII, sao registrados em Sao Paulo 
nos documentos. 

A Serra do Mar so era atravessada pelos caminhos men- 
cionados pelo Pe. Simao de Vasconcelos e outros e so em 1796 
se construiu a famosa Calgada do Lorena, so completada em 
1828, com a construgao do aterrado do Cubatao a Santos, a'tra- 
ves do mangue, justamente determinada pela exportagao do aqu- 
car, transportado pelo muar, ja entao existente, em grahde quan- 
tidade, em Sao Paulo, como nos mostra o livro de Abreu Me- 
deiros, (5). 

A contra; prova dessa asserqao, consistente na autarquia 
planaltina, e abundantissima e repousa na amplissima documen- 

(5) De fato estranhamos, pois o agucar da Paulistania deveria hear 
em Portugal, por um prego bem mais elevado do que os dos seus con- 
correntes nordestinos e o fabricado in loco com a beterraba, pois era 
onerado por um transporte carissimo, coisa que nao sucedia de maneira 
alguma com o agticar dq beterraba e em muito menor escala com o 
proveniente do Nordeste. 
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Vejamos em quanto importava esse transporte onerador da merca- 
doria. Como preliminar, devemos estabelecer que esse transporte man- 
timo era feito em navio a vela. 

O transporte nessas condigoes custava de Santos a Lisboa cerca de 
300 reis por arroba de agucar, segundo Simonsen, resultando desse prego 
um custo de 2.55 reis por tonelada-quilometro, coisa confirmada por An- 
tonil, citado por Simonsen na sua Historic Economica, vol. I, pag. 157. 
£sse custo do transporte maritimo em navio a vela, resultava em 2.55 reis 
por tonelada-quilometro, quando a libra ouro estava valendo 1$950 reis. 
Hoje essa libra esterlina ouro vale cerca de 180$000, ou seja, 90 vezes 
mais; com isso devemos multiplicar os 2.55 reis de cada tonelada-quilo- 
metro por 90 para se obter o custo atual do transporte maritimo. Sim, 
porque Antonil diz que o custo do transporte de uma caixa de 425 quilos, 
ou 35 arrobas de agucar de Recife a Lisboa era de 11 $520 reis, ou a 
$329 por arroba. Esse total equivale a 20$714 reis a tonelada, coisa que, 
dividida pelos 8.500 quilometros, resulta 2.55 reis. Multiplicando-se esse 
prego setecentista da tonelada-quilometro, para se avaliar cm valor atual 
o custo do transporte maritimo, temos o custo em valor atual do trans- 
porte de uma tonelada em navio a vela de Recife a Lisboa, ficaria em 
20$910 reis. (V. trabalho de D. Myriam Ellis sobre o transporte, neste 
Boletim). 

Mas, alem desse transporte maritimo, devemos computar o custo do 
transporte terrestre, no lombo do muar, do local da produgao, no planalto, 
ao porto de embarque, no litoral. O custo do transporte do agucar pelo 
muar, pode ser calculado por uma afirmagao de Taunay, na sua Historic 
do Cafe, vol. IV, citando Esohwege, que teve oportunidade de sindicar 
na epoca. Segundo essa citagao, o prego do transporte pelo muar ficava 
em cerca de 1$000 reis por arroba do porto de embarque, na baia de 
Guanabara a Ouro Preto. Com isso, o prego da tonelada-quilometro no 
transporte pelo muar ficaria em cerca de 146 reis. Isso, para ser trans- 
formado em moeda atual, e necessario se multiplicar por 30, pois, que a 
libra esterlina-ouro, nos primordios do seculo XIX, valia cerca de 6$000 
reis, enquanto que hoje, podemos arbitra-la em 180$000 reis, isto e, 30 
vezes o que valia. Assim, para que se possa avaliar o que representava 
o custo entao de 146 reis, devemos multiplicar isso por 30, chegando ao 
resultado de 4$380 reis, que seria o custo em valor atual da tonelada-qui- 
lometro. Saint-Hilaire, em seu " Viagem a Provincia de Sao ' Paulo" 
confirma esses resultados. Insisto em que se consulte o trabalho especia- 
Hzado sobre transportes da Licenciada D. Myriam Ellis, neste Boletim. 

Em resumo, podemos estabelecer o seguinte quadro comparativo: 



Asucar 
Paulista 

Agucar 
Nordestino 

42$900 rs. p/ 
ton. e 6$60( 

Pl/ arroba. 

Prego do transporte do agucar por via 
terrestre, em tonelada-quilometro, em 
valor da epoca. 

146 reis p/ 
tonelada- 

quilometro. 

Custo do transporte do agucar do local 
da produgao, ate o literal, em dinheiro 
da epoca, por tonelada-quilometro. 

4$380 reis Valor atual do custo do transporte ter- 
restre pelo muar do agucar em tone- 
lada-quilometro. 

10.000 
quilometros. 

429 reis 

8.500 
quilometros 

399 reis 

Custo do transporte maritimo ate Lis- 
boa, em arrobas, valor do dinheiro 
da epoca. 

28.314 reis 26.234 reis Custo do transporte maritimo ate Lis- 
boa, em toneladas, valor do dinheiro 
da epoca. 

2 reis e 
55 centmos. 

2 reis e 
55 centimos 

Custo da tonelada-quilometro de trans- 
porte em navio de vela, valor do di- 
nheiro da epoca. 

229 reis 229 reis Custo de transporte em tonelada-quilo- 
metro em navio a vela, valor atual. 

346$969 reis 294|930 reis Custo do transporte a Lisboa, de uma 
arroba de agucar, valor atual. 

12 reis 12 reis Custo do transporte atual em navio a 
vapor, a tonelada-quilometro. 
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taqao existente, parta da qual publicada nas magmficas series 
de Inventdrios e testamentos, Actas e Registros municipais. 
Desses documentos, tira-se a conclusao absoluta de que reinaVa 
no Planalto, a' maior pobreza imaginavel. Ora, se tivesse ha- 
vido exportaqao teria havido pobreza? Onde pairaria o resul- 
tado das exportaqoes? (tivessem estas havido?) 

A segunda conseqiiencia do aqiicar paulista e a restauraqao 
da Capitania de Sao Paulo. 

Em 1750 a Capitania de Sao Paulo foi suprimida. E' que 
ela, nao produzindo renda fiscal que satisfizesse a voracidade 
da gulosa Metropole portuguesa, nao interessava a sua ma- 
nutenqao. 

De fato, Sao Paulo nao tinha riqueza propria, pois se limi- 
tava a ser reta'guarda economica de zonas que apresentavam 
magnificas fontes de produqao. Estas zonas, de fato, rendiam 
gordas parcelas ao fisco reinol. Sao Paulo, sangrando na sua 
populaqao, do qual haviaVn saido os "Quixotes", mordidos pela 
ambiqao e emigrados para as douradas e promissoras minas das 
Gerais, de Goiaz ou do Mato Grosso, nao oferecia cenario de 
grande euforia. 

Por esse motive, D. Joao V, assessorado por conselheiros, 
entre os quais figurava o santista Alexandre de Gusmao, ja ten- 
do anteriormente quebrado o espirito regional paulista, com a 
eliminaqao drastica dos expoentes mais elevados de paulista- 
nismo, suprimiu violentamente a Capitania de S. Paulo, que 
ficou incorporada ao Rio de Janeiro. (Ellis, Bol. 8 cit.). 

Mas a esse ato portugues, a reagao foi rapida. Quinze 
anos durou o babilonico cativeiro. Em 1765, a Capitania de 
S. Paulo foi restaurada, embora sem os seus primitives terri- 
tories goianos e matogrossenses. 

Nao e precise ser muito esperto para compreender que se 
houve causa nessa restauraqao, essa foi naturalmente baseada 
no desaparecimento do motivo que havia em 1750. 
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S. Paulo reagiu e entrou em positiva! fase de grande e 
progressiva euforia economica e demografica. Disso resultou 
o ato politico da restauraqao da Capitania de S. Paulo e do 
Governo do Morgado de Ma'theus. 

A respeito da terceira conseqiiencia do ciclo do aqucar pau- 
lista e a que diz respeito a rutura do regime autarquico da 
economia paulista. 

Die fato dura'nte tres seculos, o Planalto paulista viveu no 
regime mais fechado da maior autarquia. 

Eu tenho, em muitas publicagoes, descrito a situaqao eco- 
nomica que, durante tres centurias, imperou na regiao. 

Situado no "caho do mundo", no dizer do padre Fernao 
Cardim o Planalto paulista era uma regiao geografica, isolada 
do mundo e, pela sua miseravel situaqao nao atra'ia a atenqao 
de ninguem, de modo que abandonada e esquecida, a nossa 
regiao varou tempos constituindo um magnifico espirito proprio. 

Depois, com o declinio do ouro, e a perda do mercado das 
Gerais, o aqucar paulista procurou mercados externos. Con- 
seguindo estes, a exportaqao agucareira teve que criar trans- 
porte atraVes da Serra do Mar. Dai a feitura da "calqada do 
Lorena". fisse ca'minho que desvirginou a Serra do Mar, foi, 
como se ve, conseqiiencia do agucar. 

Sobre a quarta conseqiiencia decorrente no ciclo do aqucar 
paulista! isto e, sobre a formaqao dos capitais tambem e inutil 
insistir. Os lucros acumulados, resultantes das exportaqoes do 
aqucar deveriam constituir uma magnifica capitalizaqao. 

Sim, porque desde 1760, mais ou menos, que esses lucros 
vinham sendo acumulados. A soma resultante dessa reuniao 
de lucros deveria ser aplicada de qualquer forma. Essa apli- 
caqao teria sido no proprio meio rural, pois que nao vemos nas 
cidades vestigios de luxuosos esbanjamentos. Nas Gerais, na 
Bahia, ou no Rio de Janeiro nds encontramos marcos acen- 
tuados da maravilhosa civilizaqao produzida pelo ouro. A mes- 
ma cousa se podera ver, ainda que menos opulentas e rebri- 
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lhantes, as marcas deixadas no Nordeste pela civilizaqao do 
aqucar. Entretanto, nada se ve em S. Paulo, que denuncie 
em centres urbanos, ou religiosos. 

Essa falta podena ser explicada de duals maneiras: 

a) a fonte de renda tena sido muito pequena, nao 
dando margem a economia a qua! parecerla nos vestigios 
que hoje se encontram. fisse caso tena a sua concretiza- 
gao no Apresamento, o qual tendo sido uma fonte de lu- 
cre, nao deixou o menor vestigio da civilizaqao causada 
por ela. 

b) os lucros acumulados ten'am sido aplicados no 
proprio meio rural. A principio esse capital teria sido 
aplicado na propria lavoura canavieira e depois na dilata- 
qao do meio rural com a expansao da agricultura, por 
terras ainda nao aproveitadas. Essa expansao deu lugar 
a formaqao da lavoura cafeeira. Com isso, a civilizaqao 
do agucar paulista nao a'presenta nem uma grande cidade. 
Dentro da sua modestia do ciclo economico de pequenas 
proporgoes, dele nao ficaram vestigios aparentes no mundo 
urbano. (6). 

(6) A civilizagao produzida pelo agucar paulista nao apresenta 
nenhuma grande cidade ao inverso do que sucedeu com o agiicar nordes- 
tino que resultou Recife, Olinda, Salvador, etc., ou com o ouro. 

O agucar paulista, repetiu o fenomeno ja observado com a civilizagao 
de tabaco nos Estados Unidos, da qual nao se ve uma so grande cidade. 
O ciclo do agucar paulista apresenta segundo a "Historia do Cafe no 
Brasil", III, 95, de Affonso de E. Taunay, as seguintes cidades : 

A maior populagao era a cidade de S. Paulo, (1837), (21.993). A 
capital, seguiam-se Curitiba, 16.157). 

Taubate, (11.833). 
Braganga, (11.618). 
Itapetininga, (11.510). 
Porto Feliz, (11.293). 
Itu, (11.146). 



PROPORCAO ENTRE AFRICANOS E AMERINDIOS NO 
PLANALTO NO SRCULO XVIII 

■ 

1 

H 

w. 
WM % 

m w. 

m 

m. 

m 

Africanos — 8 Amerindios — 7 

PROPORCAO ENTRE 

Africanos e Amerindianos no 

BANDEIRISMO 

Amerindios 

Africanos 

Pesquisa realizada em 2-000 inventarios dos seculos XVI e XVII 
nas quais foram encontrados 8.000 indios e 265 africanos o que 

significa uma proporgao de 34 indios para 1 africano. 





PARTE 





Pesquisas sobre a existencia do ouro 

e da prata no planalto paulista 

nos seculos XVI e XVII 

MYRIAM ELLIS 

(Licenciada em Letras Neo-Latinas 
e auxiliar da Cadeira de Historia 
da Civilizagdo Brasileira.) 





INTRODUCAO 

A finalidade deste trabalho e demonstrar a pobreza do Pla- 
nalto .paulista, no inicio de sua historia: seculos XVI e XVII, 
epoca anterior ao descobrimento do ouro nas Gerais. 

De acordo com as reservas de metais preciosos existen- 
tes num grupo bumano civilizado, e possivel se avaliar o sen 
indice de riqueza e de progresso. 

Em Sao Paulo de Piratininga, apoz o estudo de 470 inven- 
tarios do perfodo correspondente a fins do seculo XVI e todo 
o seculo XVII, foi encontrada uma reduzida porcentagem de 
ouro e prata, (1) o que prova a falta de uma solida base eco- 
nomica no sustento do Pla'nalto paulista. Foi esse o principal 
motive que provocou a indiferenqa de Portugal, pela regiao re- 
cem-povoada, pois a Metropole portuguesa, como todas as naqoes 
europeias, na epoca, tinha os interesses volta'dos para a possivel 
existencia de minas de ouro e prata, ou produtos que fossem 
trans formados pelo comercio, nesses preciosos metais. 

(1) Embora, da epoca referida, so existam 470 inventarios e tes- 
tamentos publicados, pelas cifras obtidas, pode-se avaliar aproximada- 
mente, o quanto deveria ter existido. 





A EXPANSAO ECONOMIC A DA PENINSULA IBERICA 

A epoca das navegagoes e dos descobrimentos que levou 
a Peninsula Iberica a se aventurar nos mares, trouxe como con- 
seqiiencia uma grande sede de ambiqoes. 

As especiarias trazidas das Indias motivaram uma avida 
procura de caminhos e rotas que dessem aos portos de escoa- 
mento desses produtos que constituiram uma grande fonte de 
renda para Portugal. 

O Oriente tornou-se, entao, o centro para onde conver- 
giam na epoca, todas as eaperanqas de lucres. 

Como conseqiiencia da procura de rotas mais proximas os 
descobrimentos de novas terras tornaram-se inevitaveis. Era a 
expansao do Velho Mundo, motivada pela Economia, uma face 
nova da Terra se revelava aos europeus, avidos de riquezas e 
uma colonizagao tornou-se possivel, tambem por motives econo- 
micos: o Novo Mundo era rico, possuia mananciais de metais 
preciosos e prometia fontes de riquezas fabulosas, talvez maiores 
do que as do Oriente. 

No inicio das descobertas, a exploraqao de riquezas e a 
extragao foram a primeira fase da economia iberica. A segunda 
foi a colonisagao baseada nas esperamjas de novos e vultuosos 
lucros. 

Na primeira fase, os espahhois tiveram melhor sorte que 
os Portugueses, com os tesouros encontrados no Mexico e no 
Peru e tambem nas Antilhas, fato que provocou nos suditos e 
nos reis de Portugal, uma grande esperanqa de que na terra 
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descoberta por Cabral, tambem se encontrassem os grandes ma- 
nanciais de metais preciosos que so se revelariam no fim do 
seculo XVII e no seculo XVIII. Foi com essa esperanqa que 
se deu a coloniza^ao do Brasil, antes que franceses ou ingleses 
se apoderassem dessa terra desconhecida, que no inicio, de ri- 
queza, so tinha o pau cor de braza, macacos e papagaios. Alem 
disso, o malogro da India e da Africa impulsionou os lusos em 
buscas de novas bases economicas. 

O Mexico forneceu grande quantidade de ouro e de prata 
aos espanhois. Com a invasao de Cortez, Montezuma, o chefe 
azteca foi obrigado a pagar urn tribute em ouro, de 70.000 
Libras, aproximadamente. 

Tenochititlan forneceu durante o saque, uma quantia supe- 
rior a 4.000 Marcos de ouro, ou sejam, mais de 120.000 ester- 
linos. (2). 

As minas de prata de Tasco, Zultepeque e Pachuca come- 
garam a ser trabalhadas para o fornecimento de material para 
os espanhois. 

No Peru, as riquezas saqueadas atingiram grandes somas 
e so as resultantes do assalto de Cuzco, somaram mais de.... 
1.500.000 Libras, fora o resgate que os espanhois receberam 
pelo inca Ataualpa e fora o produto das minas de prata de Porco, 
Carangas, Andacava, Onuro, Carabaia, Chaquiapu, etc., explo- 
radas antes de 1545. 

Alem desses tesouros, o ouro tambem foi obtido nas Anti- 
Ihas, em Paria, Sta. Marta e Florida.. 

Enfim, os espanhois arrecadaram aproximadamente, com 
suas exploragoes, 6 milhoes, so nesse primeiro periodo. (3). 

(2) SIM.ONSEN (Roberto) "Historia Economica do Brasil". 
S. Paulo. Editora Nacional. 2a. edigao, 1944. 2vols. Tomo II, pg. 19. 

(3) HUMBOLDT. — " Essai Politique de la Nouvelle Espagne" 
Apud Roberto Simonsen " Op. cit. II" pgs. 18-19. 
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Nos anos seguintes, novas descobertas iriam se efetuar, 
Potosi nas montanhas do Peru (hoje regiao pertencente a Bo- 
livia) e Zacatecas e Guanaxuato, no Mexico atual. 

Em 1650 e 1700, novas riquezas em ouro e prata afloraram 
a superficie da terra, para serem enviadas a Espanha, das 
minas de Antioquia e Choco. 

Os Portugueses, no entanto, so tiveram o produto das mi- 
nas de ouro do Brasil, apos iniciar-se o seculo XVIII, de 1700 
a 1750. Apesar disso, da industria aqucareira do Nordeste tam- 
bem muitos lucres auferiu a coroa portuguesa e talvez devido 
a ter alcanqado essa base economica, Portugal tenha se descui- 
dado um pouco das exploraqoes, preferindo o comercio certo 
do aqucar, ao duvidoso ouro escondido nas entranhas da terra, 
ate que, pela perda da "segunda Batalha do Aqucar", as bus- 
cas dos metais preciosos se incrementaram; nao quer dizer isto, 
no entanto, que Portugal tenha abandonado o sonho metalifero 
durante o apogeu do aqucar no Nordeste. 

S. VICENTE E O PLANALTO 

Enquanto o Nordeste brasileiro sustentava-se na solida base 
economica aqucareira, favorecida pela maior proximidade com 
Portugal, o sul, a Capitania de S. Vicente ficou quase que es- 
quecida pela1 Metropole.. 

A necessidade premente de uma base economica, ja que a 
"primeira Batalha do Aqucar" fora ganha pelo Nordeste, levou 
o vicentino a se expandir em busca do Planalto e a nao esque- 
cer aquele sonho herdado de seus ancestrais Portugueses; a pro- 
cura dos metais preciosos. E essa procura, posta de lado pelos 
nordestinos, foi continuada aqui no sul, motivada pela pobre- 
za da populaqao. Pouco ouro foi obtido em S. Vicente e no 
Planalto, mas as esperanqas nao eram postas de lado. 

O apresamento e depois o pastoreio tornaram-se inevita- 
veis para que o sulino pudesse viver; os acontecimentos histo- 
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ricos favoreceram esse apresamento: o dominio de Portugal pela 
Espanha e o dominio holandes no Nordeste. 

Uma verdadeira epopeia de lutas pela sobrevivencia foi 
traqada pelos bandeirantes, contra o gentio e contra o sertao. 
em busca de uma base economica. 

As fronteiras do Brasil foram alargadas, terras foram con- 
quistadas a coroa espanhola. 

Ao lado do apresamento, o sonho do descobrimento de mi- 
nas de ouro, prata e pedras preciosas, continuou, acalentado 
pela gente rude e valorosa do Planalto, gente essa, seleciouada 
e burilada pelo meio ambiente e pelas necessidades. Enquanto 
que no Nordeste o homem se entregava a vida folgada de 
uma economia solida, no sul, o homem se retemperava com a 
luta pelo pao de cada dia e, se nao fosse esse lutador, as 
minas sonhadas desde as primeiras povoagoes vicentina's e pla- 
naltinas, nao teriam sido descobertas no fim do seculo XVII. 
Os Portugueses so cuidaram delas apos a perda da "segunda 
Batalha do Aqucar", incrementando as "entradas" e os nor- 
destinos so se lembraram do ouro que haviam abandonado pelo 
agucar, apos as minas descobertas pelos paulistas. 

Portugueses e nordestinos uniram-se. entao, para a posse 
das minas, contra os planaltinos que foram sacrificados pelo 
proprio ouro que tanto haviam ambicionado e, pelo qual tanto 
se martirizaram. 

Que os Portugueses viessem contra os planaltinos, caboclos 
independentes, ainda e admissivel, o que e de estranhar, e o 
fato pelo qual os nordestinos, a'proveitando-se da circunstancia 
de constituirem um maior contingente, viessem contra os pro- 
prios compatriotas. Isto revela a disparidade em todos os pon- 
tos de vista, das diversas regioes do Brasil, desde aquela epoca. 

PRATA E OURO NO PLANALTO 

Atualmente, nao restam mais duvidas quanto a situaqao 
de pauperismo do Planalto paulista. 
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Os inventarios e testanuentos, o isolamento resultante da 
situaqao geografica, provocando o apresamento como base eco- 
nomica, a pequena propriedade, o patriarcalismo atenuado, a au- 
tarquia quase que total, a polkultura, a democracia1, o baixo 
indice cultural e a fraca densidade de populaqao, etc., provara 
a quase miseria e o quase nulo poder aquisitivo. 

Apesar desse pauperismo, entretanto, em 470 inventarios 
de um periodo que vai de 1578 a 1700, o ouro e a prata nao 
deixaram de aparecer, em pouca quantidade, e verdade, mas 
crescendo em porcentagem pequena tambem, a medida que os 
anos se aproximavam do seculo XVIII, seculo que transfor- 
mou por completo o panorama economico de Piratininga pela 
descoberta do ouro nas Gerais. 

£sse ouro e essa prata existentes no Planalto. segundo nos 
informam os inventarios, foram arrolados sob a forma de uten- 
silios domesticos, joias, ornamentos religiosos e, pouquiissimas 
vezes, sob forma de moedas e chegaram, segundo averiguamos 
pelo estudo de 470 inventarios, desde 1578 ate 1700, ao seguin- 
te total: 

PRATA   200 quilos e 263,180 gramas 

OURO   19 " "750 

Qual teria sido a proveniencia desses metais preciosos exis- 
tentes nos seculos XVI e XVII no Planalto paulista, antes da 
descoberta das Gerais? 

Poderiam ter vindo de Portugal na epoca da colonizagao 
da capitania vicentina; poderiam ter origem local, isto e, na 
propria capitania e redondezas; poderiam provir das possesoes 
espanholas na America no Sul, ou viriam do Nordeste enri- 
quecido pelo aqucar, quando a industria agucareira nescessitava 
de mao de obra e o bandeirante fornecia grande numero de indios 
apresados nas redugoes jesuticas por um preqo inferior ao do 
negro africano? 
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O OURO DO REINO 

Quanto ao ouro, o Reino poderia ter fornecido algum que 
tivesse vindo na epoca da. coloniza^ao, sob forma de moedas, 
e joias, pois Portugal, antes de possuir o ouro brasileiro, teve 
o seu primeiro ciclo de ouro, com o ouro das costas ocidntais e. 
orientals africanas e tambem do interior da Africa ocidental. 

Rio do Ouro, Costa do Ouro, Ilhas do Ouro, nas costas 
ocidentais africanas, sao testemunhas do que J. Liicio de Aze- 
vedo denomina de "Primeiro ciclo do ouro em Portugal". 

O guineu tambem e uma reminiscencia desse mesmo ciclo 
que iniciou-se para Portugal, na epoca em que seus navegadores 
percorriam as costas africanas. 

O primeiro ouro vindo da Africa, chegou a Portugal em 
1442, trazido por Antao Gongalves, navegador e guarda-roupa 
-do Infante D. Henrique, como resgate de dois mouros. 

A entrada do metal precioso aumentou, atingida a Costa 
da Guine e, segundo J. Lucio de Azevedo, em "Epocas de Por- 
tugal Economico", de 1494 a 1498, so os dizimos vindos dessa 
regiao africana, atingiram 11.777 dobras, ou sejam, 3.968 cru- 
zados. 

Sofala, Mozambique, Quiloa1 e Monomotapa tambem foram 
os outros pontos onde os lusos fundaram feitorias para a ob- 
tenqao do ouro, pela troca de bugigangas e de quinquilharias 
com os natives. 

Nao contentes com a quantidade do metal que afluia para 
os cofres do reino, os lusos tudo fizeram para ocupar o interior 
da Africa ocidental, onde pudessem explorar diretamente as 
minas. Foram tentativas vas, e que resultaram em fracassos, pois 
a regiao africana manifestou-se hostil ao europeu e o ouro, alem 
de ser o de lavagem, nao oferecia lucros que compensassem os 
sacrificios em tais paragens. 

Entretanto as feitorias fundadas acabaram por ser abando- 
nadas, apos terem canalizado ouro para o reino, sendo durante 
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algium tempo, uma fonte de riqueza para Portugal, que pode 
emprega-los em suas possessoes na Asia e em especiarias do 
Oriente. Foi esbanjado por D. Afonso V e empregado em novos 
descobrimentos, por D. Joao II. 

Alguns anos depois de D. Manoel, os contingentes diminui- 
ram a tal ponto, que na epoca de D. Sebastiao e do Cardeal D. 
Henrique, as condigoes estavam tao precarias, que o adminis- 
trador Jorge da Silva, num relatorio feito em 1573, aconse- 
Ihou o abandono do trafego e do dominio. 

E' muito dificil fazer-se um calculo correto a respeito da 
quantidade de ouro africano que teria desembarcado em portos 
lusos. Nussba'um (4) calcula uma cifra, entre os anos de 1493 
e 1520, de 400.000 Libras por ano e, de 1520 a 1544, outra cifra 
de 350.000 Libras; talvez haja exagero nestes numeros, no en- 
tanto, de 1544 em diante, diminuiram rapidahiente. 

Pafece, entretanto, que houve uma1 equiparacao entre o 
ouro africano obtido pelos Portugueses e o ouro para a Espanha, 
pelos conquistadores espanhois, ate 1525. 

Os colonos que vieram com Martim Afonso de Souza, em 
1530, poderiam ter trazido algum ouro, quer sob a forma de 
moedas do Reino como se ve no inventario de Pero Leme, em 
1592:12 moedas de ouro de $500; no inventario de Mateus Leme, 
em 1628: uma moeda portuguesa de ouro, $500 (5), quer sob 
a forma de joias, ou utensilios religiosos, entretanto, isto teria 
sido em pequena quantidade, pois os primeiros povoadores da 
capitania vicentina nao poderiam ter sido nobres ou ricos e o 
governo portugues nao iria permitir a saida de uma grande 
quantidade de ouro para fora de seu territorio. 

Os nobres encontravam-se na ocasiao, preocupados com o 
Oriente, onde haviam empregado o que possuiam e, nao have- 
riam de se lembrar da terra descoberta por Cabral. 

(4) NUSSBAUM. — "A History of the Economics Institutions 
of Modern Europe". 1933. A,pud Roberto Simonsen, Op. cit. II, pg. 18. 

(5) " Inventarios e Testamentos", I, pg., 35 e IX, pg. 128. 
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Quanto a hipotese de serem ricos os primeiros colonizado- 
res vicentinos, tambem nao parece verossimil, pois o rico nao 
emigra, deixando o conforto e o bem estar, para ir em busca 
de aventuras, em terras desconhecidas. 

Os primeiros Portugueses que aportaram em S. Vicente te- 
riam pertencido a classe burguesa, quando muito, um ou outro 
teria; ascendencia na velha nobreza lusitana da epoca dos Bor- 
gonhas, nobreza que teve de ceder lugar aos adeptos de D. Joao I, 
fundador da casa de Aviz (6). 

O OURO DE PROVENIfiNCIA LOCAL 

A segunda hipotese seria baseada na produqao local, ou 
nas redondezas da propria capitania de Sao Vicente, conseqiien- 
cia da avida procura e da "preooupagao dos homens de alem- 
mar ao aqui aportarem; era a averigua^ao da angustiosa interro- 
gagao que os trazia ansiados da Europa, sobre se aqui havia ouro 
ou riquezas que ouro valessem" (7). 

Essa produqao local rendeu ouro, mas em pequena quan- 
tidade que nao podera ser comparada a das minas descobertas 
no fim do seculo XVII e no seculo XVIII, pelos paulistas. 

Nao atraiu imigraqao, nao impediu o ciclo do apresamento, 
a autarquia e a policultura e nao elevou o nivel de vida do pla- 
naltino, a economia nao se modificou, houve ligeira melhoria 
com o decorrer dos anos, em que a porcentagem de ouro e prata 
aumentava tambem, entretanto essa melhoria pode ser unica- 
mente atribuida ao preamento e a exportaqao da mao de obra 
para o Nordeste. 

(6) ELLIS junior (Alfredo). — " Re sumo da Historia de Sao 
Paulo (quinhentismo e seiscentismo) " Sao Paulo. Tip. Brasil. 1942, pg. 35. 

(7) " Ibidem ", pg. 111. 
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Os metais aqui ficaram, condensados nas arrecadas, brincos, 
pendentes, aljofres e nas colheres e tamboladeiras, capitalizaqao 
da pouca quantidade que nao rendia juros 

E quern sabe, se por acaso, essas peqas de metal precioso 
constituiram uma especie de moeda local? Poderiam ter servi- 
do para as transaqoes na propria autarquia planaltina. (8) 

EXPEDigOES LOCAIS — AFONSO SARDINHA 

Os Portugueses ao desembarcarem em Sao Vicente no ano 
de 1532 tinham grandes esperanqas nas minas de ouro e prata. 

Varias expediqoes tomaram o rumo do interior do pais; de 
Cananeia partiu Pero Lobo, a! mandado de Martim Afonso de 
Souza que, anteriormente fizera partir da Guanabara tres bran- 
cos, para a regiao das futuras minas. Parece que em 1526, 
segundo a lenda, Aleixo Garcia seguira o caminho que tempos 
depois seguiria Pero Lobo. 

Em 1561, as buscas continuavam e Braz Cubas chegou a 
encontrar ouro e tambem pedras verdes, apos ter feito parte 
de uma ba'ndeira, a qual nao se sabe exatamente que rumo to- 
mou. Segundo uma carta que enviou a D1, Joao III de Portu- 
gal, em 25 de abril de 1562, tem-se uma vaga noticia da desco- 
berta do precioso metal a 30 leguas de Santos (9). 

Em 1562, Luiz Martins achou ouro a 30 leguas de Santos. 

(8) " Devido a insuficiencia da moeda que sempre se registrou em 
Sao Paulo, utilisavam-se aqui, como instrumentos de trocas, de artigos 
da produgao local. Variavam de ano para ano as mercadorias que faziam 
as vezes de moedas". (Roberto Simonsen. — "Historia Economica do 
BrasilTomo I. pg. 342). 

(9) OLIVEIRA (Alvaro de Salles). "Moedas do Brasil" vol. I: 
" Moedas e Barras de Ouro. Elementos para sen estudo". S. Paulo. 
Ed. comemorativa do cincoentenario do Inst. Hist, e Geog. de Sao Paulo: 
1894-1944, pg. 8. 
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De 1579 a 1592, Jeronimo Leitao foi ate Paranagua, onde 
antes ja estivera uma' expediqao de Heliodoro Eobanos, prove- 
niente do Rio de Janeiro e efetuada entre 1570 e 1584. fisse 
ouro foi explorado por gente da Capitania de Sao Vicente, eft- 
tretanto, foi em pouca quantidade, pois, so se verificou o po- 
voamento do Parana, pela criaqao de gado. 

Parece que trouxeram algum ouro para Santos, "por- 
que, quando Cavendish la esteve, em 1588, 1590 e em 1591, 
havia na vila ouro proveniente dessa fonte" (10). 

Entretanto, somente em 1590, Afonso Sardinha!, seu filho, 
e Clemente Alvares descobriram ouro no Jaragua, serras de 
Jaguamimbaba (S. Paiulo), de Ivuturuna (Parnaiba) e em Bi- 
ra'goiaba (Sorocaba), entretanto, a maior quantidade foi extralda 
do Jaragua (11). 

(10) MAGALHAES (Basilio de). — Citado por Alfredo Ellis Jr., 
in "Resumo da Historia de Sao Paulo", pg. 112. 

(11) No inventario de Afonso Sardinha foram encontrados 80.000 
cruzados de ouro em po, o que parece exagero, segundo Capistrano de 
Abreu que afirma a existencia de uma boa quantidade, ou melhor, por- 
centagem de ogo nesse ouro. (" Nogoes de Historia do Brasil ate 1800"). 

Parece que Eschwege tambem exagerou quando calculou como re- 
sultado de toda a mineragao da capitania paulista, a elevada cifra de 930 
arrobas (IS mil quilos, mais ou menos) so para esta fase pre-mineradora. 

Embora tenhamos analisado somente 470 inventarios, desde 1578 ate 
1700, epoca que precedeu o descobrimento das Gerais a importancia en- 
contrada basta para ter-se a ideia do total do ouro e da prata existentes 
no Planalto, antes do advento da mineragao e e suficiente para se duvidar 
da cifra de 1.900.000 Libras, ou sejam, 930 arrobas, ou 15.000 quilos, 
calculadas por Eschwege e citadas por Roberto Simonsen em sua "His- 
toria Economica do Brasil". Nao se pode admitir que esse valor com- 
preenda somente o ouro da Piratininga ou o total do ouro das Gerais, 
Mato-Grosso ou Goiaz. O fato de que o ouro foi encontrado na Capi- 
tania de S. Vicente e no Planalto (Mantiqueira, Guarulhos, Jaragua, 
Apiaf, Sorocaba, Campo Largo, Cananeia, Iguape) , apresenta-se com 
evidencia, notando-se no entanto que, em pequena quantidade. 
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Alem desses, Antonio Bicudo Carneiro minerou o ribeirao 
de Santa Fe, que corre a esquerda do morro paulista. 

Ate agora, ai estao todas as informacjoes conhecidas sobre 
a mineraqao do ouro em Sao Paulo, informa^oes encontradas no 
"Resumo da Historia de Sao Paulo", de Alfredo Ellis Jr., 1942, 
em, "fipocas de Portugal Economico", de J. L. de Azevedo, e na 
"Historia Economica do Brasil", tomo I, de Roberto Simonsen. 

P O T O S ! 

Quanto a prata, encontrada em maior quantidade nos in- 
ventarios do Planalto paulista, 200.263,180 gramas (200 qui- 
los, em contas redondas), e um problema a sua proveniencia, 
pois, dela nao ha referencia's quanto a mineraqao aqui no Brasil. 

Colocamo-nos em face da 3.a hipotese que formulamos ha 
pouco, quanto a vinda de metais preciosos das possessSes es- 
panholas da America do Sul. 

O ponto de mineraqao da prata1 na America do Sul mais 
acessivel aos planaltinos, teria1 sido Potosi, atraves do Pilcomaio, 
maior afluente do Paraguai. Infelizmente ainda nao surgiu uma 
documentagao que provasse a passagem de bandeirantes por 
essa via fluvial. 

Potosi foi um grande centro de mineragao da prata, situa- 
do no Peru. Sua atividade iniciou-se a partir de 1545, forne- 
cendo grandes rendimentos a coroa espanhola. 

Humboldt (12) calcula o total da produ^ao em mais de 
25 mil toneladas de prata, no periodo que vai de 1545 a 1803, 
portanto, 226.000.000 de Libras, valor superior ao ouro brasileiro. 

A epoca de maior produ^ao de Potosi verificou-se entre 
1585 e 1605, havendo no seculo XVII, 1620, aproximadamente. 

(12) Apud Roberto Simonsen, "Historia Economica do Brasil", 
II, pg. 24. 
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um arrefecimento na produqao, causando uma crise monetaria 
na Espanha e a quebra do padrao da moeda de prata, por algum 
tempo. 

Entretanto, nesse mesmo seculo, a situaqao normalizou-se 
e a produ^ao voltou a'o ritmo comum. 

Com o decorrer do tempo, a quantidade de prata no Pla- 
nalto se elevou (13), demonstrando um certo crescimento. De 
onde viria? 

A hipotese referente a Potosi e tentadora; teriam os ban- 
deirantes mercadejado a mao de obra indigena capturada nas 
reduqoes, para o service nas minas espanholas? Teriam sido 
pagos em prata? 

Sao simples suposiqoes que nao se pode resolver, por falta 
de documentaqao. 

Muitos moradores do Planalto chegaram a Potosi, entre 
os quais, Aleixo Garcia e Antonio Castanho da Silva, que la 
faleceu em 1622 (14), e e possivel que a bandeira de Nicolau 
Barreto (1602-1604), la tenha chegado, pois, permaneceu no 
sertao durante um prazo exageradamente longo de dois anos. 

"O caminho para essas ricas minas castelhana's, nos Andes, 
era precisamente o que, segundo os documentos, havia sido se- 
guido por Nicolau Barreto, isto e, via Guaira e Paraguai. Eis, 
pois, como e muito possivel e provavel mesmo, que Dom Fran- 
cisco de Souza, ja tendo visto fracassar varias tentativas de 
descobertas na regiao do alto S. Francisco, orientasse Nicolau 
Barreto para as proximidades de onde os espanhois se empan- 
turravam de prata. Eis como se poderia interpreter aquelas 
palavras da Carta que a Camara Municipal paulista dirigiu a 

(13) Cf. " Inventarios e Testamentos" 32 volumes. 

(14) LEME (Silva). — Vol. VI. Apud Alfredo Ellis Junior,, 
" Meio Seculo de Banderismo (1580-1640). Bol. n." 1 da Cad. de Hist., 
da Civ. Brasileira. S. Paulo, 1939, pg. 73. 
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Lopo de Souza, na qual se diz que a bandeira de Barreto chegara 
ao Peru por terra" (15). 

Basta a citaqao deste trecho de Alfredo Ellis Junior, para 
que se possa pensar numa rota entre o Planalto e Potosi, pois, 
a quantidade de prata em Piratininga crescia com o decorrer 
dos anos. 

Certamente os paulistas nao abandonara'm o caminho se- 
guido por Nicolau Barreto e provavelmente aventuraram-se com 
freqiiencia nas possessoes argentiferas espanhola's. E com que 
dinheiro comprariam a prata toda que, desde 1578 a 1700, atin- 
giu 200 quilos e 263,180 gramas somente em poucos inventa- 
rios? Que mercadoria teria sido trocada pela prata? Nao po- 
deria ter sido o escravo indigena brasileiro? Sabe-se que o 
negro foi muitas vezes levado a Potosi pelos Portugueses e que 
quando se deu uma diminui^ao no ritmo produtivo das minas de 
prata, os holandeses controla'vam a navegaqao do Atlantico. 

A crise que em Potosi acarretou a quebra do padrao da prata 
para a Espanha, poderia ter sido provocada por falta de mao 
de obra negra fornecida pelos Portugueses, ou tambem pelo fato 
de nao haver transporte para Espanha1, devido aos holandeses 
que se alastravam pelo Atlantico. 

"O problema nao foi ainda suficientemente estudado de 
maneira a se conhecer sua's causas; e possivel que haja alguma 
relaqao entre esse fenomeno e o rompimento das linhas de co- 
municaqao com os centros africanos produtores de escravos e 
que a crise da prata peruana esteja ligada de certa maneira a 
crise de mao de obra" (16). 

O mercado de prata entre Potosi e o Planalto seria, entre- 
tanto, de baixas proporqoes, pois a quantidade desse metal ave- 

(15) Registro, vol. VIII, Apud Alfredo Ellis Junior, " Meio Seculo 
de Bandeirismo", pg. 73. 

(16) CANABRAVA (Alice P.). — "O Comercio Portugues do 
Rio da Prata ", Boletim n0. 2 da Cadeira de Historia da Civ. Americana, 
Sao Paulo, 1944, pg. 152. 
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riguada, ja ncs da uma ideia de suas limitadas quantidades, nao 
trazendo riqueza ou melhoria de vida para Pira'tininga. 

Enrique de Gandia (17), escritor argentine, fez a seguinte 
referenda quanto as relagoes planaltinas com Potosi: " Ademas, 
los portuguezes se iba'n avecinando en aquellas regiones que, 
por estar relativamente cerca de Potosi, eran causa de que por 
ellas se extravie mucha plata para el Brasil". 

No "Caminho do Peru", capitulo do livro "Historia da 
Civilizaijao Brasileira", Pedro Calmon concorda com a tese de 
Alfredo Ellis Jr. — "A comunicaqao por terra com o Peru cons- 
tituiu, em algum tempo, um objetivo dos bandeirantes paulistas. 

Haviam de ser clandestinas aquelas viagens, temidas dos 
espanhois e que, entretanto, enriqueciam no seculo XVII, certas 
casas fidalgas de Sao Paulo, como a de Antonio Castanho da 
Silva, segundo Pedro Taques". (fisse "enriqueciatn" deveria 
vir entre aspas, pois, riqueza, na extensao da palavra, nao exis- 
tiu no Planalto, basta se observar os "Inventarios e Testa- 
mentos"). 

Alcantara Machado, em sua obra "Vida e Morte do Ban- 
reirante", notou, em contraste com a pobreza paulista, uma 
relativa abundancia de prata em varios inventarios e testamen- 
Sos, como, por exemplo, os de Andre Fernandes, Salvador Jorge 
Velho, Bartolomeu Bueno Cacunda, etc. 

Citamos o texto de Taques (18), ao qual se referiu Calmon 
em sua obra: "Tendo Antonio Castanho passado ao Peru, como 
entao faziam os antigos paulistas, penetrando o sertao do Para- 
guai, sem dependencia de buscarem o passo da cordilheira por 
Mendonqa (Mendoza), e por inumeraveis naqoes de gentios 
barbaros, chegando ao Peru, donde traziam a prata, de que foi 

(17) Apud Alfredo Ellis Junior, " Meio Seculo de Bandeirismo" 
pg. 85. 

(18) LEME (Pedro Taques de Almeida Paes). — "Informagao 
sobrc as minas de Sao Paulo". Com um estudo sobre a obra de Pedro 
Taques, por Alfonso de E. Taunay. S. Paulo. Melhoramentos s/d. I, 2445. 
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muito abunda'nte a cidade de Sao Paulo e nela houveram casas 
com copa importante de peso, mais de 40 arrobas. Nas minas 
de Tatasi, provincii de Chichas, no reino do Peru, faleceu com 
testamento, Antonio Castanho da1 Silva, a 9 de fevereiro de 
1622"... 

Outras referencias a este assunto sao tambem feitas por 
A. P. Canabrava (19) : "outras via de acesso existiu ligando 
as colonias portuguesas do Atlantico as regioes do vice-reinado 
do Peru, a via terrestre do Guaira. As comunicaqoes entre S. 
Vicente e os nucleos espanhois do Paraguai, por intermedio de 
Guaira, eram bem mais antigas do que as que se efetuaram por 
via do estuario... desde 1526, ha referencia a presenqa de Por- 
tugueses no Guaira". 

"... A regiao do Guaira — Paraguai nao perdeu, contudo, 
sua funqao tradicional de zona1 de passagem para os territorios 
do Alto Peru, para os sertanistas procedentes do Planalto pau- 
lista". 

"Sertanistas continuaram a rumar para Sudoeste, pois, em 
1613, D. Diogo Corral, fiscal do Conselho das Indias, declarava 
que Guaira, Vila-Rica e Jerez serviam de ponto de passagem 
para os paulistas atingirem as minas do Peru" (20). " 

Entretanto, houve uma penetraqao no Peru, tambem pelo 
Amazonas, o que constituiu o "Ciclo nordestino", ao qual se 
filiaram varias pessoas de destaque na Bahia e Pernambuco, 
apos denunciadas pelo Santo Oficio (1591-94), quando Portugal 
foi ahexado a coroa espanhola (1580-1640). 

fiste "ciclo nordestino" nada tem a ver com a penetraqao 
por Mendoza que foi relacionada com o "ciclo sulista", ou 
paulistano. 

(19) CANABRAVA (A.P.). — " Op. cit.", pgs. 110-112. 

(20) TAUNAY (Affonso de E.). — "Historia Geral das Ban- 
deiras Paulistas", I, pg. 241. 
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Enfim, supae-se que os paulistas estiveram em Potosi pelo 
afluxo de prata para o Planalto, pois, desde que as bandeiras 
atingiram as redu^oes proximas dos locals em que se situaVam 
as minas, porque nao chegariam ate la, desde que houvessem 
possibilidades? (Sabemos que havia). 

Nao possuimos referencias a minas de prata em territorio 
brasileiro; de Portugal tambem parece nao ter sido posslvel a 
vinda desse metal, pois o Planalto paulista abandonado pela! Me- 
tropole, nao oferecia nenhum mercado que atraisse os Portu- 
gueses e achava-se ainda mais isolado pela Serra do Mar, obs- 
taculo que dificultava a ascenqao a Piratininga, tanto de pessoas 
como de mercadorias. 

Seria mais logico atribuir a prata encontrada nos inven- 
tarios e testamentos, as colonias espanholas mineradoras (21) ; 
e porque nao a Potosi, local acessivel e proximo do qual os pau- 
listas iam prear indios em terras castelhanas, ■para1 si e para o 
Nordeste agucareiro? 

"Don Juan de Lizarazu, em 1628, dirigiu a Dion Diego 
Paredes, "capitan de guerra" e tenente de governador na fron- 
teira de Santa Cruz de la Sierra, uma denuncia contra os pau- 
listas, de que havia uma bandeira1 em Itatin, provincia de Ore- 
jones, a 30 leguas da cidade de S. Lourenqo, a velha (Sul de 
Mato Grosso, Bolivia?) que era "el camino del Peru por la 
pa'rte de Santa Cruz de la Sierra, desde donde Potosi aun no 
alra sesenta leguas" (22). 

"De sus intentos de conquistar el Peru, consta papeles 
autenticos y cartas de la audiencia de Charcas; y de otros per- 
sonas zelosas del servicio de V. M., por la' cuales consta haberen 

(21) Invcntario de Cornelio de Arzao: referencias a um conhe- 
cimento de Bastiao Gomes Alves " que esta no PeruOutro conhe- 
cimento de 16$000, de Miguel Gongalves Correa, ido para as partes do 
Peru— " Inventarios e Testamentosvol. .VII pgs. 100 - 102. 

(22) TAUNAY (Affonso de E.) — "Op. cit"., II, 209. 
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llegado al paso de Santa Cruz de la Sierra, tierra ya vecina a 
Potosl" (23). 

Quanto a ultima hipotese que formulamos, seria' a de que 
a prata encontrada tivesse provindo do Nordeste, sob a forma 
de moedas, em pagamento dos escravos indios enviados pelo 
Pla'nalto. 

Nesse caso, como explicariamos uma relativa escassez de 
moedas de prata aqui no Planalto? 

Teriam sido fundidas e reduzidas a objetos, por nao serem 
de grande necessidade, em virtude do regime de trocas, tao 
comum naquela epoca? 

Tem-se a impressao, no entanto, de que a1 mao de obra 
enviada ao Nordeste, alem de ser paga com dinheiro sonante, 
tambem poderia ser paga com certa quantidade e variedade de 
generos e e possivel, tambem, que tenha havido um regime 
de credito. 

A possibilidade da prata ter vindo de Potosi e bem mais 
interessante, pois seria! muito mais compreensivel que os paulis- 
tas empregassem a prata saida das minas, transformada em 
barras, pronta para ser trabalhada, do que fundissem um grande 
numero de moedas, para transforma-las em tamboladeiras, co- 
Iheres, garfos, pratos, etc., sobre os quais rezam os inventarios. 

"Em Potosi, no "mercado mais caro do mundo", onde os 
preqos atingiam somas extraordinarias, os mercadores recebiam 
em pagamento, no seculo XVI, barras de metal (avaliada's em 
250 castelhanos), pela dificuldade de se cunhar moeda, por causa: 
da deficiencia de combustiveis apropriados" (24).. 

Apesar disso, entretanto, o fato de existirem nos "Inven- 
tarios e Testamentos" referencias a "pesos" e "reales", de- 

(23) Carta de denuncia do Padre Montoya a Felipe IV. Apud 
Affonso de E. Taunay, " Op. cit.II, pg. 162. 

(24) CANABRAVA (A.P.). — "Op. cit", pg. 14. 
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monstra que alguma moeda espanhola deveria ter existido no 
Planalto. 

Teria1 tambem existido uma relaqao comercial entre a re- 
giao platina e o porto de S. Vicente e a cidade de Sao Paulo, 
isto e, o Planalto, e o que afirma o testamento de Afonso Sar- 
dinha, ao referir-se a operaqoesc comerciais realizadas com o 
Rio da Prata, por intermedio de um tal Francisco de Barros, 
morador em Buenos Aires (25). 

Seria, no entanto, um comercio pouco acentuado, em vir- 
tude da pobreza reinante na Capitania, principalmente no Pla- 
nalto, onde eram escassa's as moedas espanholas, o que nao 
se deu na Bahia, em virtude da riqueza proporcionada pelo 
agucar. 

Salvador foi o principal centro de comercio com o Prata, 
cujo proprio governador se admirou da quantidade de moedas 
espanholas no Brasil. 

CONCLUSAO 

Ate agora, somente procuramos conhecer as fontes que 
poderiam ter fornecido a prata e o ouro ao Planalto paulista. 

Analisamos os 470 inventarios que estao publicados em 
32 volumes editados oficialmente pelo Arquivo do Estado de 
Sao Paulo. AtraVes desses 470 inventarios, gota de agua num 
oceano, e possivel se ter a noqao da quantidade desses metais 
que deveria ter existido naquela epoca, fazendo um raciocinio 
sobre a sua proveniencia. 

Entretahto, quanto a esse assunto, ainda muito esta por 
fazer, e, so com o tempo poderemos ampliar as pesquisas nos 
inventarios ainda nao publicados e obter informaqoes mais sa- 
tisfatorias sobre o assunto. 

Resta, no momento, observar al aplicaqao desses metais e 
qual teria sido a sua finalidade. 

(25) CANABRAVA (A.P.). — "Op. cit".. pg. 100. 
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Pelo que observamos, seria a capitalizaqao em objetos de 
uso domestico e em adornos, pois poucas moedis de ouro e de 
prata foram encontradas no Planalto, no penodo que viemos 
de analisar (1578, data do 1.° inventario publicado e 1700, imcio 
da epoca' do ouro propriamente dita). 

A titulo de ilustra(;ao para este pequeno trabalho, apre- 
sentamos uma lista de objetos encontrados nos 470 inventarios 
mencionados. Nao e uma lista estritamente exata, apresenta 
dados aproximados, em virtude de estarem os inventarios e tes- 
tamentos roidos pelas traqas e estragados pela umidade e pelo 
tempo, o que tornou bastante dificil sua publica^ao, pois muitas 
lacunas se apresentaram, difkultando os interessados em estu- 
dos desses velhos documentos do nosso passado. Alem disso, 
ha uma grande falta de dados numericos e um grande numero 
de erros, muitos dos quais fomos obrigados a corrigir, a cal- 
cular novamente ou a abahdonar, por falta de melhor indicaqao. 

PRATA 

Arrecadas   
Fechos de Talabarte. 
Cruzes   
Colheres   
Dedal  
Garfos   
Jarros   
Colchetes   
Pratos   
Esgaravatadores   
Tabaqueiras   

1 
7 
3 

925 
5 

20 
13 
12 
75 

2 
2 

Prato de agua p/ as 
maos   1 

Rosarios "engraqados" 
em prata  1 

1 Laqada p/ chapeu .... 
P u n h o s de espada e 

adaga   3 
1 Abotoadeira 

Vaso de Comunhao .. 1 
Moedas 37$240 (26) 
Prata Lavrada. 1.205 grs. 

(26) " Inventarios e Testamentos", III, pg. 329. Em dinheiro 
de contado moeda cunhada e corrente deste reino — 12|000. Quanto as 



Prata Solta .. 18.735 
Tambola'deiras 
Saleiros  11 
Pucaros  23 
Ferro de "ginela" .... 1 
Grava^ao de anel .... 1 
Bocais de Prata em 

cocos  2 
Gineta   1 
Caixa p/ oculos  1 
Trancelim  1 
Cabo de espadim .... 1 
Tunbulo   1 

1 
1 

Copos   6 
Tigelas   2 
Salvas   2 
Relicario   1 
Cofres   1 
Barideja   1 
Botoes   45 
Espadim   1 
Calice     1 
Chapas de chapim .... 2 
Lanterna  1 
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rs. Casti^ais 
31 Peixes . 

Alfinetes, limalhas, miudesas, cabos, etc.. etc., Alem de 4 
castiqais de prata e 1 lampadario em que faltam varias peqas 
e 1 relicario que nao pudemos calcular, por falta de dados (27). 

OURO 

Aneis   137 
Cruzes   7 
Arrecadas   105 
Pendentes, sendo 2 pa- 

res c/ argolas. 2 
pares d aljofres e 

1 par d cabatinhas 
Cadeias   
Gargantilhas, sendo 2 c/ 

aljofres e 1 de co- 
rais, d folhinhas de 
ouro   

36 
19 

36 

demais moedas, nao esta designada a proveniencia. Ha muitas moedas, 
no entanto, como nao esta estipulando o metal, e como este trabalho e 
sobre o ouro e a prata, deixamo-las de lado. 

(27) " Inventarios e TestamentosXXI, pg. 28 (Inventario de 
Henrique da Cunha Machado.). 



— 173 — 

Pulseira  1 
Perinhas   6 
Pensamentos   4 
Argolas, pares   4 
Colchetes  2 
J6ia:s nao especificadas 6 
Luas   2 
Crucifixo  1 
Brincos, pares   42 
Cabacinhas   25 
Barretas   11 
Aljofres  4 
Colar  1 
Memorias   7 
La^o   1 
Fivelas   4 
Membrias   2 
Peqas sendo uma c/ 2 

travessas  7 
Botoes   41 
Afogadores, sendo 1 c/ 

aljofres   2 
Orelheiras, pares  5 

Rosarios "engragados" 
em ouro   3 

Trancelins   2 
Dedal  1 
Cordoes   2 

FILIGRANA: 

Botoes  100 
Rosa   1 
Brincos, par   1 
Lagada de chapeu .... 1 
Afogador   1 
Cabacinhas   — 
Ariel   1 

Ouro solto.. 157,784grs, 
Ouro lavrado 2.047,600 
Ouro em po. 1.229,998 " 

Moedals.... 956$000, sendo uma portuguesa de $500 e,.. 
700$000 em moeda do Reino. Alem disso, ha uma certa quanti- 
dade de moedas, nao especificadas e alguns escudos tambem em 
quantidade nao mencionada. 

Alem dessas pegas todas, foram encontradas mais algumas 
miudesas, como contas, 2 corais encastoados em ouro, alguns 
castilhos, um chuveiro com aljofres, e "aljofres de brago", etc. 

Apresentamos tambem a relagao da prata e do ouro, encon- 
trada nos 32 volumes dos "Inventarios e Testa'mentos", rela- 
gao essa acompanhada do peso em quilos e gramas e dos res- 
pectivos pregos. 



PRATA 

VOLUME peso 
1 e 2   745,966 grs. 
3   3.414,229 " 
4   717,275 " 
5   2.582,190 " 
6   918,112 " 
7   1.778,842 " 
8   17.702,347 " 
9   1.950,988 " 

10   1.004,185 " 
11   3.442,920 " 
12   2.553,499 " 
13     3.127,319 " 
14   5.623,436 " 
15   24.817,715 " 
16   15.693,977 " 
17   6.082,492 " 
18     16.353,870 " 
19   5.106,998 " 
20   3.672,448 " 
21   19.567,262 " 
22   21.891,233 " 
23   7.631.806 " 
24   15.120,157 " 
25   860.730 " 
26   6.139.874 " 
27   3.672,448 " 
28   5.824,273 " 
29   1.118,949 " 
30   889,421 " 
31   258,219 " 

TOTAL ... 200.263,180 

PREgOS 
9$360 

37|960 
6$920 

28$100 
18$380 
24$480 

196$020 
19$080 
11|120 
37|260 
29|060 
34|320 
62|450 

307|546 
244|300 
95|136 

282|735 
78$490 
57|120 

416|130 
439|826 
215|596 
442$625 

9|550 
, 117$270 
. 51|200 

97|440 
18$400 
9$680 
3|040 

3 :400|594 
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OURO 

VOLUME PESO 
1 e 2   344,292 grs 
3   78,898 " 
4   57,382 " 
5  .. 749,552 " 
6  229.528 " 
7   233,144 " 
8  82,484 " 
9  7,172 " 

10  272,563 " 
11   297,668 " 
12   143,455 " 
13   376,569 " 
14  .. '889,421 " 
15   . 1.635,387 " 
16   .. 1.004,185 " 
17   .. 1.520,623 " 
18   . 1.807,533 
19   243,873 " 
20   172,146 " 
21   .. 4.188,886 
22   172,146 " 
23   946,803 
24   .. 2.553,499 " 
25   172.146 " 
26   745,966 " 
27   545,129 " 
28   86,073 
29   57,376 " 
30   60,962 
31   50,204 " 
32   25,102 " 

TOTAL .... 19.750,137 

PREgOS 
21$340 
12|900 
10$000 

139$550 
42|440 
41$840 
15$000 

$500 
52$8S0 
49$220 
27$250 
76$400 

150$360 
361$900 
287$900 
200$660 
383$800 

59$250 
32$900 

1:167$300 
44$300 

384$000 
850$221 

37$550 
296$800 
91$200 
12$200 
6$530 
7$380 

12$000 
4$400 

4:879$941 
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Depois de verificadas estas listas da quantidade dos metais 
preciosos encontrados nos inventarios estudados, imediatamen- 
te formula-se uma pergunta: Quem os teria trabalhado? E' evi- 
dente, que pessoas entendidas em ourivesaria, entretanto, as 
referencias a ourives nao sao muitas. Sao as seguintes as que 
foram encontradas nos 32 volumes dos "Inventarios e Testa- 
mentos". 

"Uma tenda de ourives com apetrechos proprios", inven- 
tario de Maria da Silva (volume V, pg. 115; ano de 1616). A 
mesma tenda de ourives, no inventario de Maria Pedroso; su- 
pomos que seja a mesma tenda, porque, tanto Maria da Silva, 
como Maria' Pedroso foram esposas de Claudio Forquim. 

No inventario de Cornelio de Arzao, 1628, (vol. XII, pg. 
126), encontramos a seguinte referencia: "Recebeu o dito mei- 
rinho 3 patacas de Antonio da Silveira por sair a excomunhao 
que devia ao preso Comelio de Arzao de resto de um caixao 
que Ihe fez o oficio de ourives, de que fiz este termo, eu Fernao 
Rodrigues de Cordova tabeliao escrivi". 

Inventario de Fra!ncisco Bueno (vol.. XIV, pg. 19) "An- 
tonio Jorge Pereira ourives". ... Ano de 1639. 

Inventario de Diogo Coutinho de Melo (vol.XV, pg. 374), 
ano de 1654, ... "deve a Lucas Pedroso de obras de ourives"... 

No traslado de inventario do cap. Fernando Raposo Tava- 
res (vol. XVI, pg. 140), ano de 1659, encontramos a seguinte 
referencia: "Eu, Francisco Fernandes, pelo juramento do meu 
oficio que eu pesei toda a prata e ouro acima declarado"... 

Inventario do Padre Manuel Nunes (vol. XVIII, pg. 89) 
... "feito que foi avaliado por dois ourives". 

Inventario de Antonio da Silveira (vol. XXX, pg. 107) 
ano de 1613. "Claudio Forquim... que ele tinha fazenda de 
oficio de ourives que havia pertencido ao dito Antonio da Sil- 
veira". 

Inventario de Henrique da Gunha Lobo (vol. IV, pg- 
196)... "deve-se a Francisco da Costa, ourives"... 

Inventario de Francisco Correa de Lemos (vol. XXIV, pg. 
427), ... "ourives Antonio Alves..." 
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Como foi observado, o numero de ourives e reduzido, o 
que significa que realmente haVia uma pequena quantidade de 
metais preciosos para serem trabalhados, pois, se assim nao 
fosse, a profissao de ourives, proporcionando lucros, existiria 
em maior escala e os apetrechos relafivos a esse oficio, seriam 
encontrados em maior quantidade, nos 470 inventarios estu- 
dados. 

E' um argumento que vem reforqar este trabalho que, ba- 
seado sdmente nos poucos inventarios publicados. deseja1 provar 
a pobreza de Piraltininga nos seculos XVI e XVII e a pouca 
quantidade de ouro e prata existentes, desde 1578 a 1700 (in- 
felizmente nao foram publicados inventarios anteriores a1 1578). 

Teriam existido individuos entendidos na arte de moldar 
e de burilar metais, mas essas pessoas, para poderem se manter 
deveriam tambem ter exercido outros oficios mais importantes, 
como era habito no Planalto o acumulo de duas ou tres moda- 
lidades de serviqos e ocupaqoes. Amador Bueno, por exemplo, 
foi chapeleiro, moleiro e juiz, ao mesmo tempo e, como este 
muitos exemplos mais deveriam ter existido, nao sendo neces- 
sario apresenta-los aqui. 

Para concluir, diremos que, antes do grande ciclo mine- 
rador iniciado pelos paulistas, a prata e o ouro existiram no 
Planalto paulista. A prata aqui encontrada1 nao era nativa e 
sim, vinda do exterior, de Potosi, provavelmente. Quanto ao 
ouro, esse foi encontrado em solo pa!ulista, entretanto, em quan- 
tidade reduzida, como foi observado, ouro de lavagem unica- 
mente, fato que gerou um pequeno ciclo do ouro em terras vi- 
centinas, provando que no Sul predominou a maior ambi^ao de 
riquezas, em virtude da pobreza reinante e resultante da perda 
da "primeira batalha do Aqucar" em favor do Nordeste. Foi 
um pequeno ciclo que nao alterou a situa^ao economica reinan- 
te, o mesmo acontecendo com a prata que nao modificou o pa- 
drao de vida. 

Podemos ter noqao exa'ta do que foi afirmado, lembrando 
as enormes conseqiiencias acarretadas para o Planalto paulista 
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e para o Brasil apos o fim do seculo XVII e durahte o XVIII, 
quando o ouro descoberto nas Gerais pelos paulistas, mudou 
completamente o panorama economico, historico, politico e social 
da epoca (28). 

Entretanto, esse gralnde acontecimento e assunto para outro 
trabalho. 

(28) Neste estudo, somente foram observados os objetos especi- 
ficados, como sendo de ouro ou de prata. Foi seguido o mais escrupu- 
losamente, dentro do possivel, a variagao do pre go da libra, da onga e 
da oitava de ouro e da prata, sendo necessario, para isto, um grande 
numero de calculos que, por falta de dados, ofereceram certa dificuldade. 
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Ill PARTE 





Estudo sobre alguns tipos de 

transporte no Brasil Colonial 





O TRANSPORTE 

A finalidade deste trabalho e demonstrar a grande impor- 
tancia a!ssumida ,pelo transporte, nos varios ciclos economicos 
brasileiros, do periodo colonial, ate o advento do navio a vapor 
e da ferrovia: o pan brasil, o a^ucar, o tabaco, o pastoreio, o 
ouro e o cafe. 

Os principals transportes que funcionaram nestes ciclos, 
condicionaram-se aos diferentes tipos de produqao, ao ambien- 
te geografico reinante no Brasil e a cultura material da epoca. 

O TRANSPORTE A VELA 

O primeiro tipo de transporte e o que mais se relacionou 
com a economia brasileira nos tempos coloniais, foi o fragil e 
precario transporte a vela. Foi o unico meio de comunicaqao 
com o exterior, com o alem mar. 

As embarcaqoes dos seculos XVI, XVII e XVIII, de pe- 
quenas proporqoes, possuiam reduzida capacidade de transpor- 
te : em media 200 toneladas. Em virtude deste fato da minima 
velocidade das suas marchas, do dusto das embarcaqoes, da 
forte amortizaqao a que obrigava sua curta duraqao, dos fre- 
qiientes naufragios, das perdas pelo corso e a'cidentes de toda 
a ordem, dos altos salaries pagos a equipagem, etc., compre- 
ende-se hoje, o custo elevado dos transportes em navio a vela 
»que representava naquele tempo, em geral, varias vezes, o 
valor inicial das mercadorias. 
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O PAU- BRASIL 

O pau-brasil foi o primeiro produto de real valor economi- 
co levado do Brasil, para Lisboa. 

A primeira partida dessa preciosa madeira foi transportada 
para Portugal, em 1500, na propria nau em que Cabral mandou 
anunciar o Descobrimento. Logo depois comeqou a exploraqao 
e i.niciou-se o trafico. 

De 1501 a 1511, teriam sido transportados 30.000 toros, 
ou sejam, 750 toneladas por ano, de acordo com calculos basea- 
dos nas contas da nau Bretoa. 

Num embarque de 10.000 quintals, limite maximo admiti- 
do nos contratos, as despezas para Portugal atingiram 3 contos, 
oii melhor, 7.500 cruzados; 10.000 quintals, valendo o quintal 
58,759 quilogramas (Roberto Simonsen, "Historia! Economica 
do Brasil", vol. I, pgs. 99-100) correpondem a 587.590 quilo- 
gramas, ou 587 toneladas e 590 quilogramas (587 toneladas e 
meia, em contas redondas) ; quer dizer que o trahsporte de 
587 toneladas e 590 quilogramas oustava 3 contos de reis, ou 
sejam, 5$ 106 reis a' toneladas. Sendo assim, a tonelada-quilome- 
tro na epoca Valeria 6 decimos de real; dividindo-se 5$106 
pela distancia do Nordeste a Lisboa: 8.500 quilometros, o que 
representa, em valor atual, 54 reis, sendo 90 o multiplicador 
entre o valor da moeda do seculo XVI para o de hoje. 

Foi no comercio do pau-brasil que a celebre "Nau Bretoa", 
em sua viagem de 1511, transportou 5.000 toros do lenho ver- 
melho, toros que, uns pelos outros, pesavam de 20 a 30 
quilos (1). 

(1) A 20 quilos o toro, 5.000 toros sao iguais a 100.000 quilos, 
ou sejam, 1.700 quintais. Segundo o "Livro da Nau Bretoa que vai 
para a Terra do Brasil" (op. cit. A. Marchant "Do Escambo a Escra- 
vidao", pg. 48" utilizando todos os algarismos de credito a cerca do's 
pesos e medidas do pau-brasl, e possivel que cada toro pesasse cerca de 
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O aprisionamento da nau "Pelerine" pela esquadra portu- 
guesa, fornece, atualmente dentre as indicaqoes dos valores le- 
vados do Brasil, a quantidade de madeira transportada: 5.000 
quintals, ou sejam, 293.795 quilos, quantidade que nao ofere- 
cia grandes problemas para o transporte, uma vez que os toros 
de pau-brasil vinham em geral, a'marrados ao corpo do navio. 

O AQtiCAR NORDESTINO 

A laVoura aqucareira do Nordeste acarretava um grande 
serviqo de transporte de cana, de lenba e do proprio artigo fa- 
bricado. 

Em virtude das dificuldades de locomoqao e do perigo in- 
digena, era evitado o afastamento da costa. Os engenhos esta- 
beleceram-se, de preferencia, na faixa litoranea, proximos aos 
pequenos rios, em cujas aguas circulavam barcas para o ser- 
viqo de transporte, Cada engenho possuia, pelo menos 4 em- 
barcaqoes. O carro de boi e a junta de tiro foram tambem lar- 
gamente empregados no transporte terrestre do aquca'r nordes- 
tino, sendo que o primeiro podia facilmente transportar ate 
100 arrobas. 

Os tipos de transporte utilizados na zona aqucareira nor- 
destina, a barca e o carro de boi, nao exigiam despeza's vul- 
tuosas porque as distancias a serem percorridas nao eram gran- 
des e nao existem na regiao, grandes obstaculos geograficos 
que pudessem ter dificultado o transporte ou encarecido o seu 
preqo. For estas razoes e pela falta de dados sobre o preqo do 
transporte em barca e em carro de boi e pela grande impor- 

50 libras, ou 0,4166 de quintal. For conseguinte os 5.000 toros da Nau 
Bretoa constituiram um carregamento de 125 toneladas, ou 2.082 quintais. 
A media dos toros carregados diariamente para bordo, seria de 333,86, 
pouco mais de 8 toneladas. 
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tancia do transporte do aqucar em navio a vela, procurou-se 
deixar de lado os transportes regionais de menos importancia' e 
unicamente focalizar o mantimo, cujo custo foi o fator prepon- 
derante da intensificagao da lavoura a^ucaVeira e do enriqueci- 
mento do Nordeste, em detrimento da Capitania vicentina, 1.500 
quilometros mais distante de Lisboa, do que a entao previlegia- 
da zona nordestina brasileira. 

O aqucar acondicionado em fortes caixas de madeira de 20, 
35 e 50 arrobas, pregadas, calafetadas com barro e forradas com 
folhas de bananeira, era transportado do ponto de emba'rque ate 
Lisboa, atraves de uma distancia1 de 8.500 quilometros em 
numeros redondos, fato que tornava o custo do transporte, em 
399 reis a arroba, segundo o valor monetario da epoca, ou sejafn, 
294$930 em dinheiro atual. Em toneladas, o preqo era 21$714 
reis por tonelada e a tonelada-quilometro saia a' 1 real e 98 cen- 
tesimos, o que corresponde a 178 reis e 20 centesimos, em 
valor atual. (Calculos baseados em dados oferecidos por Roberto 
Simonsen em "Historia Economica do Brasil", vol. I, pg. 168). 

Foi o transporte o fator determinante da grande lavoura 
aqucareira nordestina, com todas as suas conseqiiencias, lavoura 
essa que foi a base do desenvolvimento de toda Historia do 
Brasil. 

O TABACO 

Simultaneaimente ao aqucar, desenvolveram-se tambem a 
plantaqao e o comercio do tabaco. Foi uma atividade economica 
iniciada em meiados do seculo XVII, tornou intensa as relaqoes 
entre o Brasil e a Costa da Mina, a Angola e a Benguela1. Foi o 
fumo um dos artigos preferidos no trafico de escravos e por este 
motivo Salvador da Bahia tornou-se um importante centro dessa 
mercadoria humana. 

No inicio do seculo XVIII, segundo Antonil, ("Cultura 
e Qpulencia do Brasil". pg. 200) um rolo de 8 arrobas (117,520 
quilogramas) de tabaco baiano ficava, colocado no mercado lis- 
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boeta, por 12$124 reis e, por 16$620 reis, o de Pernambuco e 
de Alagoas. 

O tipo de transporte que funcionava como intermediario 
de todo esse comercio, era o navio a vela e o tabaco baiano, de 
acordo com os dados observados, saia a 1$515 reis a arroba 
(14,690 quilogramas). Cada quilometro do transporte ficava 
em 0,180 milesimos de real, cafculando-se a' distancia de Sal- 
vador a Lisboa, em 8.800 quilometros. O custo atual seria 162 
reis a tonelada-quilometro. 

O preqo, entretanto, subiu e, em 1751 dizia o proprio so- 
berano portuguez: "por me ser presente que os fretes do Brasil 
palra este reino, por um abuso contrario a razao e ao interesse 
do Comercio, se encarecem em repetidas ocasioes, com tal exor- 
bitancia, que o valor dos generos nao podia soffrer o custo do 
transporte". . . Por essa ocasiao. chegaram os abuses a tal pon- 
to, que a Coroa se sentiu na necessidade de tomar providencias 
acautelatorias do fumo. . . e... que deveriam pagar a razao de 
300 reis por arroba, ou 16$200 por tonelada de 54 arrobas. 
(Lemos Brito, "Pontos de Pa'rtida para a Historia Economica 
do Brasil", pg. 432.) (1). 

Dois anos mais tarde, os abusos continuavam; quando a 
carga tornava-se mais abundante, os mestres de navios estabele- 
ciam fretes exorbitantes que arruinavam a lavoura, absorven- 
do lucros dos agricultores; quando diminuia, os fretes eram a tal 
ponto abaixados, que arruinavam a navegaqao. Atuava neste 
fenomeno, a lei da oferta e da procura!, porque as leis de eco- 
nomia politica eram quasi desconhecidas e o Brasil estava su- 
jeito ao regime de pre^os pre-determinados, etc., o que acarre- 
tava serios e constantes prejuizos, alem de lucros exclusivamen- 
te para os intermediarios, em epocas de transporte e, desfalque 
para a navegaqao, em epocas de crise. 

(1) Lemos Brito da a tonelada com 54 arrobas, porem 54 arrobas 
equivalem somente a 810 quilos. A tonelada de fato tern 66 arrobas. 
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Para remediar este mal, foi creada uma tabela de fretes 
que ampliava o alvara de 1751 e depois, em 1756, a Coroa man- 
dava que o frete fosse cobrado por metro ctibico (idem, pg. 436). 

O TRANSPORTE DA MAO DE 6BRA PARA A INDiDS- 
TRIA AgUCAREIRA DO NORDESTE; O TRAFICO 

AFRICANO. O APRESAMENTO 

O a^ucar nordestino exigia a mao de obra escrava e sua 
continua renovaqao. Por este motivo efetuou-se o transporte 
do negro e do indio. O primeiro veio da Africa o segundo, da 
regiao sul do Brasil, transportado pelos proprios pes. Estabe- 
leceu-se, entao o trafico negreiro e tomou vulto o apresamento 
desenvolvido no Planalto paulista. 

O Trafico Negreiro realizou-se entre o Brasil e a Africa, 
pelo navio a vela, no qual a mercadoria negra era calculada por 
medida linear e o volume, em toneladas, "como qualquer fazen- 
da inerte" (A. J. L. de Azevedo, "fipocas de Portugal Economi- 
co", pg. 75). 

A unidade era a "peqa da India", de 7 quartas (de vara), 
1,75, estatura regular em media do negro adulto. Tres pegas 
equivaliam a uma tonelada, supondo-se ocuparem a bordo, outro 
tanto espa^o de carga ordinaria. 

Para a conta, mediam-se os negros, somando-se as alturas 
e dividindo-se o total, pela craveira, 5,25ms. Obtinham-se as 
toneladas. Deste modo, todas as idades entravam na avaliaqao 
da partida e, na pratica, recorria-se as medias: duas crianqas 
de 4 a 8 anos valiam uma pe(;a; tres pretinhos de 8 a 15 anos, 
somente duas peqas. Dos 35 aos 40 anos, dois negros valiam 
uma peqa. 

Na Provisao de 28 de Marqo de 1864, baixada por D. 
Pedro II de Portugal (ct. Edmundo Correia Lopes, "A Es- 
cravatura", pg. 178-179) o seguinte trecho da a ideia de quan- 
to poderia custar o frete por escravo: "Poderao leva'r de frete 
os Mestres e Senhores dos navios e quaesquer outras embarca- 
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coens por cada hum negro ou seja grande ou pequeno athe 
cinco mil reis..." (450 cruzeiros, em valor atual, de acordo 
com a valorizagao da libra toma'da por padrao). 

Entretanto, o alvara de 25 de Janeiro de 1758 assentou 
que cada navio deveria cobrar de frete, no maximo, 6$000 por 
cabega (Coleqao de Decretos, Leis e Alvaras I, pg. 293. Cf. 
Mauricio Goulart "Escravidao Africana no Brasil", pgs. 
194-195). Modificando uma situa'qao antiga em que as preferen- 
cias por ocasiao da Lei das Arqueaqoes, eram recebidas pelos 
capitals dos navios, incorporando-se aos fretes; "E porque os 
2$000 das preferencias, que atualmente estao a cargo dos navios 
para os perceberem de mais no frete dos escravos, levando por 
isso 8|000 de preferencia ,por cada um escravo, ficam compre- 
endidos na importancia dos 8$700. .. nao possa1 levar cada 
navio de frete mais do que 6$000 por cabeqa". 

O APRESAMENTO — O TRANSFORTE A PL 

O Apresamento foi uma atividade economica exercida pelos 
paulista. Resumia-se na busca da mao de obra indigena concen- 
trada nas Reduqoes jesuiticas da America espanhola, para o 
Nordeste aqucareiro. 

Essa atividade nao compreendeu veiculos ou animais de 
transporte. As embarcaqoes nao foram utilizadas nas bandeiras 
apresadoras, somente as monqoes povoadoras do seculo XVIII 
lutilizaram-se desta modalidade de transporte fluvial. O cavalo 
tambem nao serviu no bandeirismo de prea.. O transporte rea- 
lizava-se a pe e a mercadoria humana trazida pelos paulistas 
transportava-se por si mesma. (1). 

(1) Dos documentos existentes, outra conclusao nao se pode tirar, 
pela inexistencia de embarcagoes e pela pequena existencia de animais 
de montaria. 
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As distancias a serem percorridas eram grandes. De Pira- 
tininga a Guaira, por exemplo, pelo caminho do "Peabiru", ha- 
via uma distancia de 750 quilometros, os quais eram percorridos 
a pe, em 47 dias, ou sejam 15 quilometros e pouco por dia. 

Quanto abs transportes utilizados no planalto paulista, 
nao se tern certeza sobre os caminhos seguidos, por falta de do- 
cumenta^ao. Nao se sabe ao certo, se a! marcha a pe continuava 
ate ser atingido o rio S. Francisco, onde talvez fossem empre- 
gadas embarcaqoes, ou se o transporte da mao de obra escrava 
realizava-se por mar. Tem se conhecimento de que o indio apre- 
sado nas diversas reduces jesuiticas de alem Tordesilhas, foram 
durante varios anos preencher as lacunas deixadas pela mao de 
obra negra na lavoura! nordestina. 

'Quanto aos transportes utilizados no Planalto paulista, 
nos primeiros tempos, forqosamente nao poderiam ter sido ou- 
tros, senao transportes a pe. De Sao Vicente para o Planalto, 
em virtude do relevo movimentado da Serra do Mar, nenhum 
veiculo, ou animal poderia competir com o pe humano, refor- 
gado pelos braqos, musculos e agilidade de quern se propunha 
a travessia das trilhas de indios, dos barrancos e despenhadeiros. 

Em plena aldeia piratiningana, as distancias a serem per- 
corridas eram pequenas entre uma propriedade e outra e o re- 
duzido transporte que atuou na sobria autarquia paulistanica, 
teria sido feito nas costas do escravo indio que servia nas pe- 
quenas chacaras e casas particulares, segundo rezam os "Inven- 
tarios e Testamentos" (2). 

(2) — Nos dois primeiros seculos da colonizagao, o unico meio 
de transporte existente na regiao sul do Brasil era o que se efetuava no 
dorso do escravo. Na falta de qualquer outra possibilidade de comuni- 
cagao, nao so pela ausencia quase completa de animais de carga, como 
pela falta de caminhos, o pequenissimo volume das cargas era toranspor- 
tado pelo escravo. Pelo menos, isto ocorreu ate 1721, de quando data um 
expressivo documento de 300 de junho desse mesmo ano, o qual e um 
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Com o decorrer do tempo, foram aparecendo os cavalos, 
certamente provenientes dos dominios castelhanos na America 
do Sul. Cram avaliados em alto preqo e a medida que se exten- 
diam as pequenas propriedades pelos arredores de Piratininga, 
aumentava1 o sen numero, fatos constatados pelos "Inventarios e 
Testamentos". Teriam exclusivamente servido para o transporte 
humano, de um local para outro. 

termo de vereanga inserto no volume IX, pg. 65, da publicagao oficial, 
" Actas do qual ha um trecho revelador: 

"hera pussivel dar porcoanto os dotis indios estavao alu- 
gandose pera outras partes com mois comodo e comummente 
faziao as suas jornadas pera as minas Geraes pera honde 
hiam e vnihao por dezaseis e vinte mil reis gastando nas suas 
jornadas tres e coatro mezes e as vezes mais... " 

£ste meio de transporte era carissimo; de acordo com o documento 
apresentado, veremos o seu prego em toneladas-quilometros, para em se- 
guida, podermos comparar com os outiros tipos de transporte adotados 
pcsteriormente. Para ser transportada uma tonelada de mercadoria se- 
riam precisos 33 escravos, calculando-se que cada escravo transportava 
30 quilos, em media Como cada escravo fazia a viagem de ida e de volta, 
por 16 e 20$000, temos que cada tonelada ficava em 528 e 660$0001 isto e, 
o custo de 30 escravos, como foi visto pelo documento supra. 

Dividindo-sq esse total obtido, pelo numero de quilometros corres- 
pondentes a distancia entre Campinas e Ouro Preto, ida e volta, isto e, 
600 quilometro custaria $800 e 1$100, o prego total dividido pela quilo- 
metragem. 

E' interessante a comparagao entre o prego do transporte pelo escravo 
e pelo muar. O concernente a este era cerca de 7 a 8 vezes mais barato, 
como se podera ver no quadro comparative. 

Transformando-se o custo do transporte pelo escravo em moeda de 
valor-atual, o prego da tonelada-quilometro devera ser multiplicado por 
60, de acordo com Roberto Simonsen, em sua " Historia Economica ", vol. 
I, I, pp. 112-113, levando-se em conta a alteragao do valor da libra-ouro 
nestes 200 anos. Assim, a tonelada-quilometro transportada pelo escravo, 
em valor monetario atual, ficaria em 31 $680 e 39$600. Compare-se isto, 
com o resutado de outros meios de transporte. 
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O TRANSPORTE E O PASTOREIO 

Nessa atividade subsidiaria do aqucar e do ouro, o trans- 
porte foi facilitado pelo proprio ambiente geografico das re- 
gioes planas e de vegetagao herbacea, onde era praticada: o pe- 
neplano cristalino nordestino, o vale do rio S. Francisco e as 
planicies da regiao sul do pais. 

O gado transportava!-se por si proprio, de um ponto a 
outro. Ao homem, nao era dificil segui-lo a pe, porem o cavalo 
foi utilizado como sen auxiliar, aumentando-lhe o raio de aqao. 

A zona de criagao que servia aos engenhos, estava a eles 
ligada, pelal seqtiencia dos caminhos dos currais e estradas con- 
tinuamente batidas pelos rebanhos em busca dos mercados con- 
sumidores. 

O transporte do gado efetuava-se por boiadas, de 100 a 300 
cabegas, geralmente conduzidas por mamelucos. As jornadas, 
em busca de pastes, atingiam 4, 5, 6 leguas e ate 15 ou 20, 
quando a agua nao era encontrada. 

Com a definitiva ocupaqao da! Capitania de S. Pedro e 
dos Campos da Colonia do Sacramento, o gado se desenvolveu 
em grande escala nos campos do Sul, ainda mais facilmente do 
que no Norte. Entretanto, essa regiao se especializou no gado 
muar, do qual falaremos mais adiante. 

Em virtude da dificuldade do transporte de gado dessas 
regioes sulinas, para a zonal de mineragao, foram abertas mais 
tarde, fazenda's de criar, nas proprias Capitanias de Minas Gerais, 
Mato Grosso e Goias. 

O OURO E O TRANSPORTE 

O ciclo do ouro que acompalnhou todo o seculo XVIII, re- 
lacionou-se com tres tipos principais de transporte: o transporte 
a vela, o transporte fluvial e o transporte pelo muar. 
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O primeiro trouxe grandes contingentes humanos de Por- 
tugal e da Africa. 

A onda humana reinol atingiu, entre 1705 e 1750, segundo 
os calculos dos livros de navegaqao, mais de 20.000 pessoas por 
ano, (Augusto de Lima Jr. "A Capitania das Minas Gerais", 
Pg- 79), o que, entretanto, parece um pouco exagrado. 

Da Africa, vieram grandes levas de negros para trabalhar 
nas minas, num total de 600.000 escravos, aproximadamente. 
(Roberto Simonsen, "Historia Economica do Brasil", tomo I, 
Pg. 206.) 

Alem do transporte de massas humanas, o navio a vela 
serviu no abastecimento da zona mineira, trazendo de alem mar, 
artigos concernentes ao armamento, vestuario, calqado, adornos, 
etc., dos quais, o Rio de Janeido era um dos entrepostos. 

O segundo tipo, o transporte fluvial, desenvolveu-se no se- 
tecentismo e de preferencia no rio S. Francisco e afluentes, 
como por exemplo, o Paraopeba e o rio das Velhas. No rio 
S. Ffancisco, a navegaqao foi uma das mais antigas do sertao. 
Nessa mesma1 epoca, tambem tomou vulto a navegaqao pelos 
rios Tiete, Parana e tributaries, Pardo, Coxim, Taquari, Cuiaba, 
etc. Rram visada's as regioes de mineraqao. 

Foram utilizadas balsas e barcas dos mais variados tama- 
nhos e capacidade, tanto para o abastecimento das minas, como 
para o transporte dos componentes das celebres monqoes povoa- 
doras. 

As canoas maiores chegavam a atingir 14 e mais metres 
de comprimento, por mais de 2 metros de largura. O tamanho 
normal era 12 metros de comprimento, por metro e meio de 
boca. A capacidade chegava a ultrapassar 300 arrobas. A "car- 
ga de comerciante" unidade geralmente uitlizada para tais cal- 
culos, compreendia tudo quanto nao excedesse de 3 ou 4 arrobas 
de peso e de 3 e meio a 4 palmos de comprido. O que ultrapas- 
sasse essas medidas, considerava-se como constituindo outra 
carga. "As peqas e carretas de artilharia por exemplo, eram 
pesadas e a soma em arrobas, dividida1 por 4; o quociente re- 
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presentava o numero de cargas". (Ms. do Arquivo Publico 
do Estado de S. Paulo, maqo 54; Pasta 1, n0. 78 apud. Sergio 
Buarque de Holanda, "Monqoes", pg. 196.). 

A navegaqao intensificou-se nos rios do Planalto paulista, 
com o descobrimento das jazidas cuiaba'nas, a partir do segundo 
decenio do seculo XVIII. 

No inicio, as canoas empregadas no comercio de Cuiaba, 
carregavam sdmente, de 50 a 60 arrobas, incluindo o peso dos 
passageiros. Porem, nos fins do seculo XVIII, a capacidade de 
transporte atingiu 300 a 400 arrobas, sem contar o peso de 
mantimentos levados pelos viaj antes. 

O terceiro tipo, o tralnsporte pelo muar foi o mais impor- 
tante. Possibilitou o abastecimento das Gerais, onde a unica ati- 
vidade exercida era a mineragao. Por este motivo, outras re- 
gioes, como o Rio de Janeiro, com a! sua Baixada Fluminense, 
a Bahia, as regioes marginais do rio S. Francisco, a Capitania 
de Sao Paulo e a Capitania do Rio Grande do Sul auferiram in- 
diretamente dos lucres provenientes das descobertas auriferas: 
foi o ouro o deslocador do eixo economico do Nordeste aquca- 
reiro para a regiao central brasileira', incluindo o Rio de Janeiro 
como porta de comunicaqao para o exterior. 

A Baixada Fluminense, alem da zona aqucaf-eira nordesti- 
na, foi a grande fornecedora de aqucar para a. regiao aurifera. 

A Bahia tambem foi um posto de abastecimento das Gerais; 
as belas igrejas coloniais baianas, inclusive as menos suntuosas, 
enfeitadas e pintada's com o ouro das regioes de mineraqao, 
provam a euforia economica, resultante do comercio com as 
minas. 

O Planalto paulista foi a outra fonte produtora para o abas- 
tecimento das Gerais; enviava as populaq5es inteiramente en- 
tregues a mineraqao, carnes de porco defumadas e salgadas, va- 
rios tipos de cereais, caixetas de marmelada e aqucar, etc., etc., 
sendo que, aos poucos, este ultimo produto logo superou os 
demais, abastecendo principalmente a regiao sul e oeste das 
Gerais, mais proximas da Capitania paulista. 
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A intensidade desse abastecimento e desse comercio de 
diversas regioes brasileiras, com as Gerais, exigiu a intensidade 
de transporte de cargas e de passageiros. O unico e possivel 
meio de transporte empregado em regioes de pessimos caminhos 
e de relevo acidentado foi o muar. Dai a sua importancia no 
ciclo do ouro, importancia tao grande que, quando as comunica- 
qoes para a regiao dos minas, se tornavaim dificeis pelos mans 
caminhos existentes e pelas chtivas, a fome assolava a zona de 
mineragao das Gerais como sucedeu em 1700-1701, em que a 
carestia de alimentos provocou a morte de dezenas de pessoas, 
por inanigao. 

O muar provinha da Capitania do Rio Grande do Sul e 
imediagoes, onde as planicies revestidas de vegetaqao herbacea 
possibilitavam a sua creagao. Contribuindo com o principal trans- 
porte para a zona de produgao aurifera, essa Capitania1 iniciou 
o seu progresso economico. 

O intense comercio e as comunicagoes com as Gerais, tendo 
o muar como veiculo, efetua'ram-se por Sao Paulo, pela Bahia 
e pelo Rio de Janeiro. 

Por Sao Paulo, era necessario transpor a Serra do Mar 
em primeiro lugar e, em segundo, a Mantiqueira. A Serra do 
Mar eral cortada por varies caminhos que partiam de varies 
pontos do litoral, desde o Rio de Janeiro ate Santos; o Rio li- 
gava-se a Cachoeira no Vale do Paraiba, pelo ca'minho que pas- 
sava! por Joao Marcos, Bananal, S. Jose do Barreiro e Areias. 
Outros portos como Angra dos Reis, Parati, Ubatuba, Caragua'- 
tatuba, S. Sebastiao tambem ligavam-se ao interior. Finalmente 
em Sao Paulo, o Caminho do Mar que, de Santos atingia e 
atinge o Planalto. 

A Mahtiqueira oferecia passagem por inumeras gargantas, 
das quais a mais frequentada era a do Embau, ou do Registro, 
atualmente passagem do vale do Paraiba, para o sul de Minas. 

Do interior da vila de Sao Paulo, o roteiro tragado por An- 
tonil, em "Cultura e Opulencia do Brasil", pgs. 238, 239 240 e 
241, da a ideia! nitida do caminho que ligava o Planalto paulista 
as Gerais. Era por ai que passavam os produtos que fizeram de 
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Sao Paulo uma das retaguardas economicas da regiao au- 
rifera (1)., 

Pela Bahia, era o seguinte o caminho pelo qual seguiram 
os emboabas: saindo do Reconcavo seguia o curso do rio Para- 
guassu, ate o alto curso, passando depois para o rio das Contas, 
cruzando-o e bifurcando-se em seguida. Um ramo dirigia-se 
para o rio S. Frabcisco e rio das Velhas o qual se encaminhava 
para as minas; o outro ramo subia para as margens do rio Verde 
Grande. Tempos depois, abriam-se outros caminhos, como por 
exemplo o que sa'ia de S. Felix, no Reconcavo, em direqao ao 
rio GaViao, mais para o sul, e, ao arraial de Rio Pardo, hoje 
cidade do mesmo nome, na Capitania de Minas Gerais; alem 
deste. ourto tambem se dirigia para a regiao do mesmo arraial 
de Rio Pardo, pa'rtindo da atual cidade de Conquista no alto 
do rio Cachoeira. 

Pelo Rio de Janeiro, o caminho para as Gerais recem-des- 
cobertas, ou "Caminho-Novo", foi aberto no inicio do seculo 
XVIII, por Garcia Rodrigues Paes, filho de Fernao Bias Paes. 
Saia do Porto da! Estrela, atingia Petropolis, para depois de 
transpor o rio Piabinha, e chegar as Gerais. No seculo XVIII, 
surgiram as variantes. 

fiste caminho, por contingencias politicas e interesses fis- 
cais, foi o de maior importancia, em detrimento do vale do rio 
D(oce, onde a topografia e a menor distancia indicavam uma 
saida natural da Calpitania. Isto foi de grande importancia para 
o Rio de Janeiro que assim tornou-se a porta de entrada e de 
saida das Gerais e, uma das fontes de abastecimento dessa regiao 
mineira1. 

O transporte em lombo de burro ficava em preqo mais ele- 
vado do que os anteriores ja analisados. Segundo Eschwege, 

(1) Ver estudo sobre a Economia paulista no seculo XVIII, Al- 
fredo Ellis Jr. publicado no inicio deste volume, onde se encontram mapas 
elucidativos do que foi afirmado acima. 
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(apud. A. E, Taunay, "Historia do Cafe", vol. IV, pg. 359), 
cada mula carregava de 6 a 12 a'rrobas; uma arroba de carga le- 
vada do Rio de Janeiro a Villa Rica (Ouro Preto), nas Gerais, 
custaval 1$000; a distancia percorrida, sendo de 450 mais on me- 
nos quilometros, a tonelada-quilometro atingia a cifra de 140 reis. 
fisse total, em moeda atual, deve ser multiplicado por 30, valor 
de quantas vezes evoluiu a libra esterlina, do seculo XIX, aos 
nossos dia's. O valor da libra-ouro na epoca era 6$000, valor 
que atualmente corresponde a 180$000, isto e, 30 vezes mais. 
Multiplicando-se o custo da tonelada-quilometro de entao, por 
30, teremos o cuato da tonelada-quilometro, em preqo atual: 
4$380 reis.. Seria esse o custo do transporte pelo muar, o que 
e confirma'do por Saint Hilaire, em suas narraqoes de "Viagens 
a Provincia de Sao Paulo", pg. 150. Realmente, o transporte 
do aqucar paulista, desde o interior ate Santos, pela Calqada do 
Lorena, custava! mais ou menos 146 reis a tonelada-quilometro 
(Alfredo Ellis Jr. "Transportes" I, "Jomal de Sao Paulo", 
26 de Outubro de 1949). 

Embora caro, o transporte pelo muar foi o preferido, por 
ser o unico posivel, desde o inicio do seculo XVIII, ate mais ou 
menos 1875, epoca do advento da ferrovia. 

Pela grande importancia economica que assumiu, nao so no 
ciclo do ouro, como nos ciclos do aqucar paulista e do cafe, o 
muar teve seu proprio ciclo economico. 

O CICLO DO MUAR E O TRANSPORTE 

A cria'qao do muar teve inicio no quinhentismo, nas regioes 
do baixo Parana, do Prata e do Uruguai, aknbiente favoravel ao 
pastoreio em geral, pela conformaqao plana do terreno reves- 
tido de vegetaqao herbacea. No quinhentismo, porque, antes do 
consume brasileiro, o consume da regiao mineradora de prata 
nos Andes incentivou a produqao muar, cuja renda permitiu o 
estabelecimento de nucleos de povoamento no territorio atual 
da Argentina e do Uruguai, os quais pelo posterior enriquecimen- 
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to com o comercio do muar para o ciclo do ouro brasileiro, for- 
maram o Vice-reinado do Prata. 

Alem das regioes citadas, a zona de produqao do muar, no 
im'cio do seculo XVIII, tambem abrangeu os campos do atual 
Parana, antiga comarca de Curitiba, e, do Rio Grande do Sul, 
pela: intensificaqao desse comercio com as minas; o consume 
determinava a produqao. 

Parece absurda a preferencia da regiao mineira pelo muar 
do baixo Parana e adjacencias, quando as zona's marginais do 
rio S. Francisco, mais proximas dos centres auriferos, ofereciam 
ambiente favoravel ao pa'storeio desse animal. Duas explicaqoes 
bastam para esclarecer este ponto obscuro: l.a) O fator distan- S 
cia nao assume grande importancia quando a mercadoria se g 
auto-transporta. 2a.) A industria1 aqucareira 'nordestina nao ^ 
requerendo transportes de importancia, a nao ser o navio a vela, 
nao necessitou do muar; por este motivo, somente o pastoreio S 
do bovino se desenvolveu nas planicies do medio e baixo Sao § 
Francisco, com o fito da alimentaqao das populaqoes da zona ^ 
dos engenhos. S? 

Com o advento do ciclo do ouro, no seculo XVIII, as pla- ^ 
nicies do S. Francisco que nao estavam habilitadas ao pasto- m 

reio do muar, dedicando-se exclusivamente ao bovino, nao pude- ^ 
ram concorrer com a zona do muar por excelencia do baixo S 
Parana e imediaqoes. 

Com a abertura total da estrada do Rio Grande do Sul a Sao 
Paulo, em 1729, foi facil o escoamento desse produto animal 
que se auto-transportava!, para as famosas feiras de Sorocaba, 
importante centro destribuidor do muar; tal foi a influencia exer- 
cida na economia brasileira, por essas feiras, que foi creada1 na 
cidade de Sorocaba, uma famosa escola de peoes, "cujos ensi- 
namentos se compendiam no, hoje muito raro "methodo de domar 
mulas para sella e carro para servir os que frequentam o curso 
de Sorocaba", obra alias pouoo extensa, de Manuel Januario 
de Vasconcellos, discipulo do famoso hipologo brasileiro Luiz 
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Jacome de Abreu e Souza, professor dos principes imperials" 
... (A. de E. Taunay, "Historia do Cafe no Brasil", tomo IV, 

pg. 349). 
Nao se pode assegurar a data exata do inicio destas feiras, 

parece que no segundo quartel do seculo XVIII, pois segundo 
Taunay, (ibidem pg. 350), em 1731 Christovam de Abreu 
Pereira trazia grandes tropas de equinos dos campos uruguaios 
e sul riograndenses, fazendo-as atravessarem as terras do planalto, 
cortar o Uruguai (Pelotas), o Iguassu, o Itarare, a Mantiqueira, 
atingindo as terras mineiras, onde as mulas conseguiam altos 
pregos. 

Findo o seculo do ouro, o ciclo do muar continuou, pois 
encontrou novas fontes de consumo na lavoura aqucareira 
paulista e depois, no ciclo economico do cafe. Por este motive, 
Sorocaba, ate o advento da ferrovia, continuou a ser o entrepos- 
to de destribuiqao do veiculo de carga que tao grande desempe- 
nho teve na economia brasileira e paulista. 

Anos haVia em que chegavam a Sorocaba, 30.000 mulas. Em 
1818, como aparecessem no mercado, somente 18.000, o preqo 
dos atiimais subiu a mais de 30%. 

Para cada cabeqa dessa mercadoria, eram cobrados direitos 
de passagem. A entrada de Sorocaba, por exemplo, era1 obriga- 
tdrio o pagamento de 3$500 por muar, dos quais, 1$000 rever- 
tiam para os cofres sul riograndenses. Atualmente, esta soma 
corresponderia a 50$000. Ao entrarem em Minas Gerais, os ani- 
mals eram novamente taxados. 

Em 1801, relata Eschwege em seu "Einige statistiche ta- 
bellen uber Capitanie von Sao Paulo" inscrita no "Jornal von 
Brasilien", vol. 1.° (Op. Cit.. A. de E. Taunay, "Historia1 do 
Cafe", vol. 4°., pg. 352). que teriam sido 7.504 os muares e 
5.330 os cavalos, ou seja um total de 12.834 equinos taxados 
pelas barreiras de Sao Paulo. Referindo-se a 1813, lamenta o 
mesmo autor que nos dados oficiais nao figurassem os da en- 
trada de cavalos e mulas inteiramente esquecidos apesar de cons- 
tituirem um dos ratqos mais importantes da Capitania. 
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Somente as taxas de entrada de equinos provenientes de 
Curitiba atingiram mais de 25 contos. No relatorio que Ihe deu 
o conde da Barca, verificou a existencia de uma rubrica! com a 
importancia de 25 :656$532 reis no.ornamento da Capitania. Na 
opiniao de Saint-Hilaire, corresponderia tal arremata^ao ao fato 
da entrada em territorio pa-ulista, de 20.525 mulas, numero que 
subiria muito no decenio seguinte, pois atingiria 30.000, 

O ciclo do muar projetou conseqiiencias e entre elas, exis- 
tem fatos ocorridos na' Historia do Bfasil que se explicam atra- 
vez do interesse brasileiro em relaqao a importancia desse ani- 
mal como elemento de transporte e de comercio. Dentre essas 
conseqiiencias, as mais importantes foram: la.) O povoamento 
e a evoluqao economica1, politica e social dos centres colonials 
hispano-americanos: Buenos Aires, Montevideu, Entre-Rios, 
Corrientes, etc. 2a.) As tres fases da politica brasileira no 
Prata: a) as lutas em relaqao a Colonia do Sa'cramento; b) o 
imperialismo brasileiro na Cisplatina; c) a politica externa bra- 
sileira do 2°. reinado, apoialndo Rivera contra Oribe e depois 
Flores contra Aguirre, em lutas, nas quais a politica argentina 
se emiscuia, tendo como objetivo, o dominio total da regiao pla- 
tina e a restauraqao do antigo Vice-reinado do Prata. 
3a.) A politica interna brasileira, em rela'qao ao Rio Grande do 
Sul agitado pela Farroupilha , (1835-1845), movimento revolu- 
cionario que a exemplo da Provincia Cisplatina, visava' a in- 
dependencia da Capitanial sul riograndense e sua organizaqao em 
republica autonoma de Piratini, uma vez que, enriquecida pelo 
fornecimento do muar para o abastecimento das Gerais, para 
o comercio de Goiaz e Mato Grosso, do Planalto paulista e da 
Baixada Fluminense, sentia-se capaz de governar seu proprio 
destino. Dai resultou a heroica epopeia farroupilha, comandada 
por Bento Gonqalves da Silva. 4al.) A politica colonial portu- 
gueza em relagao ao Brasil, desmembrando o territorio sul rio- 
grandense de Sao Paulo e transformando-o em Capitania em 
1738, em virtude da prosperidade reinante pelo enriquecimento 
coletivo da regiao e individual dos habitantes, em grande parte 
criadores do muar. 5a.) A possibilidade dos ciclos economicos 
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do ouro, do aqucar paulista e do cafe, os quais, sem o elemento 
"Tra'nsporte", isto e, muar, nao teriam se realizado, (1). 

Entretanto, com o advento da ferrovia, o problema do trans- 
porte, sendo solucionado de modo mais eficiente, colocou o muar 
em segundo piano, decaindo, entao, as feiras de Sorocaba. 

Porem, a! maquina nao se assenhoreou de todo o territorio 
brasileiro; nos lugares onde ela nao chegou, o transporte no lom- 
bo do muar ainda existe, no entanto, em pequena escala, pois 
os produtos transportaveis sao reduzidos e consumidos no pro- 
prio local. Se fossem produtos de grande interesse economico, 
certamente teriam a'berto caminho para os trilhos de estrada de 
ferro, como sucedeu com o cafe no oeste paulista. 

O AgtiCAR PAULISTA E O TRANSPORTE 

O cultivo da cana de aqucar, na regiao sul do Brasil, foi 
iniciado em S. Vicente, quando Martim Afonso de Souza, em 
1530 trouxe as primeiras mudas de cana para aqui serem plan- 
tadas. Entretanto, em virtude do maior preqo do transporte re- 
sultante da maior distancia entre S. Vicente e Lisboa, a Capi- 

(1) De acordo com dados fornecidos pelo Snr. Aluizio de Almeida, 
em trabalho inedito, "Feira de Sorocaba", segundo documentos consul- 
tados, teria sido o seguinte o movimento de muares naquela cidade, 
•desde 1724 a 1900: 

Em 1724, 1725, 1726, provavelmente passaram 1.000 cavalos por ano. 
De 1731 a 1750, teriam passado mais de 2.000 muares por ano. 
De; 1750 a 1780, teriam passado mais de 5.000 muares por ano. 
De 1780 a 1800, teriam passado mais de 10.000 muares por ano. 
De 1826 a 1845, teriam passado mais de 30.000 muares por ano. 
De 1845 a 1855, teriam passado mais de 50.000 muares por ano. 
De 1855 a 1860, teriam passado mais de 100.000 muares por ano. 
De 1875 a 1900, teriam passado mais de 20.000, 15.000, 10.000, 
5.000 muares por ano. 
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tania nao poude incentivar a produ^ao do a'qucar e o Nordeste 
foi a regiao vitoriosa no fornecimento do produto para a Europa. 

Somente na segunda metade do seculo XVIII e na primeira 
metade do seculo XIX, S. Paulo poude expandir sua lavoura 
aqucareira, mediante o consumo garantido das Gerais e depois, 
da cidade do Rio de Janeiro, engrandecida pelo ouro das minas 
e pela1 vinda da familia real para o Brasil, em 1808, do extreme 
sul do pais e ate de Portugal. 

E' que a regiao paulista produtora do aqucar estava mais 
proxima dos centres de consumo, como por exemplo as Gerais 
e a zonal do muar por excelencia, do que o Nordeste. O trans- 
porte da mercadoria sairia mais barato. 

Com o declinio do ouro, em fins do seculo XVIII, tambem 
declinou o mercado consumidor das Gerais. No entanto, tendo 
conseguido novos mercados no Prata, no extreme sul do Brasil 
etc., o ciclo do aqucar paulista nao se findou com o ouro, como 
sucedeu a Baixada Fluminense, concurrente do Planalto paulis- 
ta. Por este motivo, a nossa lavoura! aqucareira venceu a flu- 
minense e o produto, do interior de Sao Paulo: Pamaiba, Bra- 
ganqa, Atibaia, Jundiai, Campinas, Mogi-Mirim, Franca1, Itu, 
Porto Feliz, Piracicaba, Araraquara, Sorocaba, Italpetininga, Fa- 
xina, etc., etc., atravessou a escarpa do Mar, ha tahtas decadas 
isoladora da autarquia piratiningana, dirigindo-se ab porto de 
Santos. Pela obrigatoriedade do consumo, a lavoura! aqucareira 
paulista evoluiu e foi construida em 1790 a famosa calqada do 
Lorena!, antecessora da Sao Paulo Railway, da Mayrink Santos 
e da via Anchieta. 

Foram dois os tipos de transporte utilizados neste periodo 
economico de Sao Paulo: o muar e o navio a vela. 

O muar foi o unico veiculo possivel utilizado no transporte 
terrestre do aqucar paulista para as Gera'is, Goiaz etc., e depois, 
o porto de Santos, de onde saiam os navios para o Prata, ex- 
tremo sul do Brasil e para a Metropole portugueza. 

No trahsporte para as Gerais, eram trilhadas as passagens 
do Hepacare, do Jaguari em Atibaia e do morro do Gravi, em 
Mogi-Mirim, as quais iam dar, apos um percurso de aproxima- 
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damente 120 a 200 quilometros, no oeste e sul de Minas, zonal 
de cerca de 200.000 constmnidores. 

Goiaz era atingido pelo caminho aberto por Luiz Pedroso, 
Mato Grosso, via Araraitaguaba, pelos rios Tiete, Parana, Par- 
do, Taquari, Paraguai e Cuiaba (unica regiao abastecida1 de 
aqucar, por via fluvial, onde circulavam grandes canoas cober- 
tas por toldos protetores.). 

Do porto de Santos, para as regioes de importagao ja ci- 
tadas, o transporte passava a ser maritimo, pelo navio a vela. 

O custo do transporte do aqucar, por via terrestre, isto e, 
no lombo do muar, ficava. segundo o valor da epoca, em 42f900 
reis a tonelada e 6$000 a arroba, 146 reis a tonelada-quilometro 
(4$380 reis em moeda atual.), do local da produqao, ate o li- 
teral. 

O transporte maritimo, feito em navio a vela, numa distan- 
cia! de 10.000 quilometros a serem percorridos, de Santos a 
Lisboa, ficava em 429 reis, por arroba (346$969 reis, em di- 
nheiro atual.) ; a tonelada saia! por 28$314 reis. Isto significa 
que a tonelada-quilometro valia 2 reis e 55 centesimos (229 reis, 
em preqo atual.) 

O CAFfi E O TRANSPORTE 

Iniciada nos fins do seculo XVIII no Estado do Rio de 
Janeiro, no vale do Paraiba fluminense e assenhoreando-se do 
vale do Paraiba' e oeste paulista, a lavoura cafeeira, sem a or- 
ganizagao das feirals de Sorocaba, nao teria podido alcan^ar o 
enorme surto que Ihe conhecemos, antes do estabelecimento da 
rede ferroviaria. Era' a influencia do fator "transporte", na rea- 
liza^ao da produqao. 

Alem do muar, outro teria sido impraticavel nas regioes 
montanhosas, onde a rubiacea continuamente substituia a flo- 
resta, na zona fluminense e na mata mineira. As terras de re- 
levo suave de Sao Paulo permitiam, ate certo ponto, o emprego 
de viaturas, mas havia a escarpa do Mar, com seus caminhos 
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abruptos, a ser vencida, inutilizando qualquer tipo de veiculo 
puxado por tra^ao animal. 

O inicio da cultura da rubiacea desenvolveu-se no Estado 
do Rio de Janeiro. De fato, segundo Daniel Kidder, (A. de E. 
Taunay. "Historia do Cafe", tomo 4, pgs. 373-374) indo pela 
Serral do Mar, de Sao Paulo para Santos, no ano de 1839, nao 
se notava a presenqa do cafe nos transportes dos tropeiros. 

Porem, ja em 1853, Fletcher diz "encontrei constantemente 
tropas de mulas carregadas de cafe, a caminho de Santos, ou 
passando de volta, da costa para o interior este modo de 
transporte... e feito com regularidade, nao obstante o trabalho 
que da. Muitos fazendeiros possuem um numero suficiente de 
bestas, para mandar toda sua produgao ao mercado, outros de- 
pendem ma:is ou menos dos tropeiros profissionais. 

Geralmente descarregam agucar e outros produtos agrico- 
las, trazendo de volta toda variedade de mercadorias im- 
portadas. 

Fui informado que 200 mil mulas anualmente chegam a 
Santos com suas cargas", (Idem, pg. 375.). 

O primeiro caminho a ser palmilhado pelo novo produto 
foi o "Caminho Novo" de Garcia Rodrigues Paes que, a partir 
da margem esquerda! do Paraiba, em frente a Paraiba do Sul, 
vinha ter a Baixada Fluminense, nas vizinhanqas de Iguassu. 
Possuia variantes ainda trilhadas no seculo XVIII, a de Pati 
de Alferes, a Serra dos 6rgaos e a Estrela. .Dai passava por 
Mandioca, a1 celebre fazenda de Langsdorf, galgava abrapta- 
mente a Serra dos Orgaos, passando pela futura Petropolis, em 
demanda de Cebolas e Paraiba do Sul. 

Em 1819 e 1820, a que se entroncava' no Caminho Novo 
em Iguassu, demandava Vassouras^ e Comercio, as margens do 
Paraiba, atingindo Valenqa, a fronteira de Minas em Rio Preto, 
onde deitava galho em direqao a Paraibuna. 

O caminho da Serra1 ia do Rio de Janeiro a Estrela, Man- 
dioca, Padre Correia, Pampulha e Paraiba do Sul. Estrela era 
o grande entreposto com entao imenso movimento de descida 
de cafe mineiro e fluminense, destinado a' sair pela Guanabara. 
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Declinou com a construqao da primeira estrada de ferro brasi- 
leira iniciada por Irineu Evangelista de Souza, de Maua a raiz 
da! Serra dos 6rgaos. Extinguiu-se com a linha da D. Pedro H- 
(A. de E. Taunay "Pequena Historia do Cafe no Brasil" 
cap. VI). 

Alem do Caminho Novo, o celebre Caminho Velho tambem 
funcionou no transporte do cafe. (1) Foi a linha de comunica- 
<^ao entre o norte paulista1 e o porto de Parati, por Cunha e 
Guaratingueta. Caminho que dura'nte seculo e meio foi transita- 
do, viu o trafego diminuir largamente, com novas vias de con- 
dugao do cafe ao litoral, como a de Bananal a Jurumirim. Por 
diversos rumos desceu o grao da rubiacea, do planalto a varies 
pontos do golfo angrense, tais como as estradas de Ariro, Ita- 
nemal, Mambucaba e Bracui. Naquela zona do litoral fluminense, 
ativo comercio se desenvolvia em varies pontos, Jurumirim, 
Angra dos Reis e Mangaratiba. Tornou-se este ultimo porto so- 
bremodo importante, com a facilitaqao dos transportes, graqas 
aos trabalhos da Cia. Industrial da Estrada de Mangaratiba, or- 
ganizada em 1855; construiu ela com grande dispendio de ca- 
pitais, cerca de 30 quilometros da estrada da Mantiqueira, umal 
uma das primeiras e verdadeiras estradas de rodagem feita's no 
Brasil, no conceito dos tecnicos. 

Em S. Paulo, para veneer a Serra do Mar, em demanda ao 
porto de Santos, foi construida a famosa Canada do Lorena, 
em 1790, a'ntecessora das estradas de ferro depois construidas: 
Sao Paulo Railway e Mar ink Santos e da via de rodagem, An- 
ohieta. 

Para ter-se uma ideia do preqo do transporte realizado pelo 
mua'r, na epoca, basta citar a distancia de 150 quilometros, do 
centro produtor campineiro, ate o porto de Santos, custando 

(1) Nao foi citada a estrada de rodagem Uniao e Industria, 
construida em 1854 por Mariano Procopio (cujo tragado coincide com 
o Caminho Novo) por nao se tratar de estrada de ferro. 
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171,6 reis a tonelada-quilometro. De acordo com o cambio atual 
esta cifra corresponderia a Cr. 7,72 centavos, ou simplesmente 
Cr. 8,00 em contas redondas. (Calculos baseados em dados 
fomecidos por Saint Hilaire, "Viagem a Provincia de Sao 
Paulo", pg. 150, referindo-se ao ano de 1819). 

O cafe que foi cultivado depois, por ser um produto de 
grande valor, suportava fretes elevados. 

As duas maiores fontes de consumo desse principal pro- 
duto agricola brasileiro, foram: os Estados Unidos e a Alema- 
nha, a qual, no oitocentismo foi impulsionada por enorme surto 
de progresso, conseqiiente da urbaniza'qao, da industrializaqao 
e da unificaqao politica. A popula^ao aumentou e a naqao pas- 
sou de agricola a industrial. 

Era o povo alemao, dos que ma'is consumia, "per capita" 
o cafe brasileiro. 

Era a epoca inicial da navegaqao a vapor. Entretanto o 
transporte a vela funcionava concomitantemente, ate que o vapor 
se assenhoreasse completamente do oceano. O transporte a vela 
foi o primeiro transporte maritime que se relacionou com a 
nossa produgao cafeeira. Seu custo, de Santos a1 Lisboa, numa 
distancia de 10.000 quilometros, saia em 429 reis por arroba, 
28$314 reis por tonelada, isto e, 2 reis e 55 centesimos por 
tonelada-quilometro. O preqo atual seria 229 reis a! tonelada- 
quilometro. 

O inicio da epoca da maquina com a ferrovia e a maquina 
a vapor marcou pa'ra os transportes um grande progresso. A ve- 
locidade aumentou e as distancias aparentemente tornaram-se 
menores. 

Foi grande a mudanqa do panorama! economico do Brasil, 
apos a inaugura^ao da primeira via ferrea, iniciativa do grande 
Irineu Evangelista de Souza, visconde de Maua. 

Porem, desde 1835, a "febre ferroviaria" que se alastrara 
por toda a civilizaqao ocidental, tambem teve os seus primeiros 
sintomas no Brasil, com a lei n0. 101 promulgada por Feijo, 
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diapondo favores concedidos aos construtores de estradas de 
ferro. Nesta epoca, foram inumeros os projetos e pedidos de 
concessoes, principalmente quanto a abertura de vias ferreas 
na zona mais rica do pais: a caTeeira. 

Em 1858, a estrada de ferro D. Pedro II alcanqava a base 
da Serra do Ma'r, em 1863, o tunel grande de Rodeio, em 1864 
venceu a serra e foi atingida Barra do Pirai, encontrando a di- 
reita e a esquerda as margens do Paraiba', apinhada de cafe- 
zais. Era o cafe o indicador das vias ferreas a serem abertas, 
era1 ele o responsavel por essa mecanizaqao do Brasil. A produ- 
qao determinava o transporte. ("Foi o Cafe o maximo determi- 
nador da construqao da primeira ferrovia brasileira, a de Maua 
a raiz da Serra, as de D. Pedro II e a Sao Paulo Railway." A. 
de E. Taunay, "Pequena Historia do Cafe no Brasil", pg. 179). 

Em 1867, os trilhos atingiam Entre Rios, valendo-se do 
vale do Paraibuna para' chegar aos novos e ricos centros cafei- 
cultores de Juiz de Fora. Seguiam depois para oriente, drenando 
o cafe da Zona da Mata mineira. Em 1871 chegaVam a Barra 
Mansa. 

Em Sao Paulo, a localizaqao dos trilhos de Sao Paulo a 
Santos, Caiupinas e Rio Claro, foi iniciativa animada por Maua. 

O inicio do trafego regular da Sao Paulo Railway, deu-se 
em 1867. (1) Em 1868, a Companhia Paulista iniciou seus tra- 
balhos atingindo em 1872, Campinas e, em 73, colocou seus 
trilhos, de Jundiai a Itu. 

Ao mesmo tempo, a viaqao ferrea desenvolvia-se na regiao 
fluminense oriental, com a linha do porto das Ca'ixas a raiz da 
Serra dos Orgaos, linha que, em 1869 so possuia 49 quilometros. 

Estava aberto o caminho para a mecanizaqao dos transportes. 
Quanto a navegaqao a vapor, D. Joao VI a introduziu no 

Brisil, com o decreto de 3 de Agosto de 1818, cabendo a Bahia 

(1) A data da inauguragao e 16 de Fevereiro de 1867. Adolpho 
Pinto, " Historia da Viagao Publica de Sao Paulo," pg. 35. 
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as primicias do novo meio de transporte. No ano seguinte, as 
aguas do Brasil foram sulcadas pelo primeiro barco a' vapor de 
fabricaqao nacional. Entretanto a empreza sucumbiu, era ainda 
um pouco cedo, o ambiente da epoca tornava por algum tempo, 
impraticavel o empreendimento. Somente bem mais tarde foi ele 
restaurado na Bahia. 

Entretanto, com a abertura dos portos brasileiros ao comer- 
cio exterior, desde a Carta regia de 28 de Janeiro de 1808 navios 
de outras nagoes aqui puderam aportar, abrindo o caminho ma- 
ritimo para o future escoamento da rubiacea para os mercados 
extrangeiros. 

O transporte em navio a vapor foi de grande importancia 
para a historia do cafe, esse produto que foi a mola impulsiona- 
dora do progresso economico de Sao Paulo e do Brasil. Graqas 
a ele, puderam-se realizar: I0.) a grande onda imigratoria euro- 
peia que veio remediar o colapso de mao de obra sofrido pela la- 
voura cafeeira, com a Aboliqao. 2°.) o aumento de exportagao 
da rubiacea para os mercados exteriores. 

Com a mecanizagao dos transportes, o seu preqo baixou bas- 
tante. E' suficiente citar a cifra de 12 reis por tonelada-quilo- 
metro, em navio a vapor e, 1 a 1/2 reis por arroba-quilometro, 
em ferrovia. 

Isto tudo, porem, ja nao mais peretnee ao periodo colonial 
e ultrapassa de muito, o ambito deste pequeno trabalho, cuja! fi- 
nalidade e demonstrar como foi de vital importancia o fator 
"transporte", para o desenvolvimento dos cidos economicos do 
Brasil, ciclos esses que orientaram a historia politica e social do 
pais, desde a fixagao do portugues neste territorio. 

Toda a produqao e regulada pela engrenagem de certos fa- 
tores, sem um dos quais, nao se realizara. Sao estes fatores: a 
Ecologia!, a Mao de 6bra, o Capital, o Consumo e o Transporte. 
fiste ultimo foi o assunto deste trabalho. De acordo com o trans- 
porte, funcionou a produqao do pau-brasil, do ac;ucar e do taba- 
co, realizou-se o trafico africano, o apresamento, o pastoreio, de- 
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senvolveram-se a mineraqao e a lavoura cafeeira, sendo que esta 
ultima poude se instalar pujantemente, nas terras mais afastadas 
do oeste paulista. 

Na historia da Economia brasileira, poder-se-ia escrever, 
detalhadamente, a "Historia do transporte", como fator de gran- 
de influencia no desenvolvimento da Historia do Brasil. 
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QUADRO GERAL DOS PRECOS DO TRANSPORTE 

146 reis 
Custo do transporte terrestre pelo muar, no seculo 

XIX (inicio), segundo Saint Hilaire e Eschwege, 
em toneladas quilometros (Valor do dinheiro da 
epoca Entao a Libra ouro valia 2$000'). 

4|380 Em valor atual do dinheiro (Libra ouro atualmente va- 
lendo 84$000, isto e 30 vezes o que valia em 1810). 

660 reis por ton.- 
quil. 10 reis p/ 

arroba-quil. 

Custo d otransporte terrestre pelo muar, em tonelada- 
quilometro e em arroba quilometro, calculado no va- 
lor do dinheiro do medio oitocentismo, tendo a Libra 
esterlina o valor 4 vezes o do inicio do seculo. 

2,55 reis 
Custo do transporte maritimo por tonelada quilemetro 

em navio a vela, em valor da moeda do inicio do 
seculo XIX. 

66.5 reis Em valor atual. (30 vezes o valor do inicio do seculo). 

12 reis 0,186 milesi- 
mos de real 

Valor atual do custo da navegaQao a vapor em tonelada 
quilometro e em arroba quilometro. 

1,75 reis Transporte maritimo segundo Mulhall em toneladas qui- 
lometros, valor da moeda de 1884. 

35 reis por ton.- 
quil. 

Transporte ferroviario segundo Mulhall, em 1884. 
Tonelada quilometro, valor da moeda de 1884. 

7 reis Transporte lacustre segundo Mulhall, em 1884. 
Tonelada quilometro, valor da moeda de 1884. 

105 reis Transporte rodoviario, segundo Mulhall, em 1884. 
Tonelada quilometro, valor da moeda de 1884. 

Est. pavim. De 500 
rs. a 690 reis por 

ton.-quil. Transporte rodoviario atual, segundo o D. E. R., 1949, em 
tonelada quilometro. Est. de terra. De 

866 rs. a 1$107 rs. 
por ton.-quil. 

De 200 rs. a 500 rs. 
a ton.-quil. Rela- 
torios da Cia. Pau- 
lista e de outras 

estradas 

Transporte ferroviario atual em tonelada-quilometro. 
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