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I - 0 QUE fc hist6ria 

Chamamos Historia, a soma do estudo 
de costumes do passado, com a descri9ao de a- 

contecimentos havidos, mostrando-nos como vi- 

viam e o que realizaram os homens que nos pre- 
cederanu Este estudo e feito atraves dos ves- 

tigios das atividades humanas e a verificaQao 

do processo de mudanqas e transformaqoes da so 

ciedade• 

Historia da China e, portanto, o estu 

do dos vestlgios das sociedades chinesas e de 
suas atividades ao longo dos tempos. Antiga- 

mente na China, a Historia era considerada ape 
nas como simples instru^ao e somente mais tar- 

de adquiriu urn sentido maior. 

A) - 0 OBJETO DA HIST6RIA 

0 objeto da Historia e o estudo do fa 
to historico, que jamais se repete. 

Quando o fato historico e documentado 
pelos historiadores, vai constituir a historia 

escrita, que pode ser subdividida em: 

1Q) - Historia Geral - que contem to- 
dos os dados das atividades hu- 
manas, Os fenomenos sao anali- 

sados juntos. 

2Q) - Historia Especializada - contem 
os dados de uma determinada ati 

vidade num lugar especifico. 

B) - OUTRAS FINALIDADES DA HIST6RIA 



10 

Por que a China continua existindo? 

Consultando a Historia e estudando a 
forma^ao da China chega-se a resposta. Compre 

endendo o que houve no passado, pode-se enten- 
der melhor o present©; estudando o que os ho- 

mens do passado fizeram, entenderemos melhor o 

que os de hoje fazem. 

Atraves do conhecimento dos fatos his 
toricos pode-se fazer uma previsao dos fenome- 
nos futures^ com o auxilio de outras ciencias, 

pois a Historia nao se limita a si propria. 

C) - RELACI0NAMENT0 COM OUTRA ClfeNCIA 

A Historia nao e apenas o conhecimen- 
to do passado* uma ciencia que interpreta e 

localiza no tempo os acontecimentos importan- 
tes da vida dos povos, dos homens e suas i— 

deias. Para atingir este fim vale-se de fon- 
tes historicas e liga-se a outras ciencias que 
em posiqao paralela tambem estudam o homem nos 

seus mais diversos aspectos* 

) - Relacionamento com a Geografia; 

Tanto a Historia como a Geografia es- 
tudam o homem no tempo e no espaqo* Para me- 
lhor compreender as relagoes existentes entre 
essas duas disciplinas basta lembrar, um exem- 
plo bem caracteristico» as paisagens montanho- 

isas da Grecia contribuiram para a forma^ao de 
ci<ia(les ~ estado* Verificaremos ai, a impor— 
tancia da situaqao geografica na Historia. 

2) — Relacionamento com a Economia; 

A economia tratando de fenomenos que 
resultam das atividades humanas empregadas na 
produqao e no consume das riquezas, oferececon 
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sequentemente uma grande contribuiqao a Histo- 
ria • 

3) - Relacionamento com a Sociologia: 

Suas relaqoes sao tantas que muitasve 

zes foram confundldas. Existe uma interdepen- 

dencia profunda, mas seus objetos sao perfeita 
mente definidos* 

4) - Relacionamento com a Filosofia: 

Nao ha somente urn relacionamento en- 
tre as duas ciencias, ha uma filosofia da His- 
toria. Nao se pode compreender urn bom estudo 

de Historia sem interpretaqao filosofica. A 
filosofia da Historia e uma reflexao sobre a 

natureza e as causas do process© historic©. 

D) - civilizaqXo e cultura 

Etimologicamente, civilizaqao signifi 
ca o regime proprio da vida das cidadest e por 

extensao, o oposto a barbarie. Modernamente e 

entendida como conjunto de conquistas tecnicas 

e de realizaqoes utilitarias; compreende por- 
tanto, a ascensao de urn povo a determinado 

grau de progress© express© por formas exterio- 
res e materiais. 

De modo geral, uma civilizaqao distin 
gue-se das outras por urn complex© de elementos 

economicos politicos e socials. Porem, usa-se 
muitas vezes, apenas sua localizaqao geografi- 
ca para individualiza-la• Fala-se por exemplo^ 

em civilizaqao ocidental, oriental, etc. 

Atraves da historia verificamos o de- 

saparecimento ou a transformaqao das civiliza 
^oes. Assim a historia da civilizaqao chinesa 
e composta de avanqos e retrocessos, de trans- 
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forma^oes lentas e bruscas, como veremos nes- 

se estudo. 

A palavra cultura, inicialmente foi u 
sado apenas no sentido do aproveitamento a- 

grario da terra. Mais tarde passou a designar 
tambem o aperfei^oamento das falculdades inte- 
lectuais e morais do homem. 

Por influencia de escritores alemaes, 

atualmente entende-se a expressao culturaf co- 
mo as manifesta^oes superiores de uma determi- 
nada civilizatjao. Compreende fatos e realiza- 

^oes de ordem superior como as artes, as cren- 
qa.s e as ciencias. A cultura de urn povo e em 

geral, reflexo de sua experiencia passada; evo 

lui e modifica-se, porem e sempre o fator que 
estabelece os padroes com os quais o homem dis 

cerne, julga e reflete. 

IX - A DIVISXO DA HIST6RXA 

Uma primeira grande divisao da histo- 
ria e baseada no fato de haver o homem deixado 

a posteridade, a partir de determinado moment© 

documentos escritos. Temos entao a Pre-Histo- 

ria e a Ilistoria propriamente dita. A Histo- 
ria divide-se ainda em quatro periodos (idade 

Antiga, Idade Media, Idade Moderna e Idade Con 

temporanea), embora essa divisao tenha valorre 
lativo, pois a Historia corresponde a uma quan 
tidade imensa de fatos que interdependem atra- 
ves de causas e conseqllencias, considerando es 
se aspecto, qualquer sistema de divisao seria 

falho• 

Devemos considerar,portanto, nesse es 
tudo de Historia da China, que as divisoes dos 
periodos nao correspondem igualmente aos perio 
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dos do Ocidente. 

Antes de nos aprofundarmos na Histo- 

ria, falaremos um pouco sobre os aspectos geo- 
graficos e daremos alguns esclareciraentos so- 

bre a China, que sao de vital importancia para 

o melhor entendimento dos fatos historicos a! 
verificados. 

Ill - ONDE ESTA A CHINA? 

Predominando no continente asiatico 

encontramos a China (11.418.174 km^) pals tao 

grande quanto a Europa. Cercada pelo maior 
dos oceanos (Pacifico) e por um dos mais ex- 

tensos desertos do mundo (Gobi). Ao sul cor- 

re o Yang Tse ( ^ ^ ^ \ ou Rio Azule mais 
ao norte Hoang Ho (-^ ) ou Rio Amare- 

lo. As margens desses rios, comeqou a civili 

za^ao chinesa, defendendo-se dos vizinhos bar 
baros, drenando os pantanos^ lutando contra se 
cas e enchentes e canalizando pacientemente 

as aguas. 

A) - A CHINA FtSICA 

Quanto ao relevo, a China divide-se 
em cinco regioes naturais que correspondem/ao 

Tibete; Turquestao chines; Mongolia Inte- 

rior; Manchuria e China Oriental. 

1) - Tibete - Conhecido como o "teto 

do mundo" e um conjunto de planaltos de alti- 
tudes superiores a 4000m. Comporta o Karako- 
rum e o Himalaia e, portanto, o ponto mais/ al 

to da terra, o monte Everest (8839,80m). 

Ocupando uma area de 2.000.000 de 
km^, na sua porqao setentrional e desertico, 

extremamente frio, a temperatura media anual 



14 

e de -10oC. Na por^ao sul e sudeste apresenta 
uma fossa longitudinal que separa o Himalaia 
do Trans-Himalaia• Serve de resto como leito 
para os cursos superiores dos rios Tsan-Po e 

Indo. Os vales desta regiao oferecem condi- 
qoes ao desenvolvimento da agricultura, mas 

sens unicos habitantes sao algumas tribos noma 
des • 

Em sua porgao oriental, o Tibet enru- 

ga-se em cadeias paralelas, perpendiculares ao 
Himalaia• 

2) - Turquestao chines - Esta situado 

ao norte do Tibet. Apresenta altitude media 
de 1.500m correspondente a uma depressao rela- 

tiva (terras baixas em relaqao as terras vizi- 
nhas) em torno da qual,imponentes montanhas se 

alinham (Kuen-lun e Altin-tagh ao sul; Tien 

Chan a noroeste e Pamir a oeste)• 0 clima se- 

co da regiao torna os invernos rigorosos e os 
veroes muito quentes. 

3) - Mongolia Interior - Com 

2.700.00 km2, correspondente a urn planalto de 

altitude media, sobre o qual se extende o de- 
serto de Gobi. 0 verao ai apresenta caracte- 

risticas tropicais, enquanto o inverno e arti- 

co, ocorrendo frequentes tempestades de areia. 

4) - Manchuria - Situada no extreme 

nordeste da China, correspondente a uma seqUen 
cia de planicies baixas que formam urn corredor 
entre os planaltos que antecedem o grande Sin- 
gan (a oeste) e o pequeno Singan (a leste). 0 

sistema hidrografico constituido pelo rio Amur 
e seu afluente Sungari e bem desenvolvido e a 

vegetaqao e abundante. A parte meridional e 
drenada pelo rio Liao-Ho com 1.438km^. Nas 
planicies cultiva-se o milho, o sorgo, o trigo, 
o arroz e nas baixadas o fumo, a amoreira e 
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principalmente a soja* 

5) - China Oriental - Situada ao sul 

da Manchuria e a parte mais populosa e cultiva 

da do pais. 0 norte e percorrido pelo rio Ama 

relo, o mais importante do pals com 4«200km^.- 

Na por^ao oeste da China Oriental apa 
recem planaltos carboniferos, onde se origina- 

ram degraus entre 2.500 e 2800m., em Shensi, 
Shansi e Kansu. Nessa area aparece ainda um 

conjunto de planaltos e planicies recobertos 

pelo loess (deposit© formado provavelmente de 
particulas do deserto de Gobi) que chega a a- 

tingir a espessura de centenas de metros. fe 
uma terra fertil e o homem luta pelo espaQodis 

ponivel• 

0 sul da China Oriental exibe um maci 
90 antigo - o Yunan e no sudoeste aparecem as 
cadeias mais recentes e mais altas: Kueichou, 

Honann Kuansi, Fukien, e Kuantun. Ha ainda as 

cadeias terciarias de Setchuen (entre 5000 e 
7000m). A regiao e percorrida pelos rios Yang 

Tse com 5.552km, o terceiro em extensao no mun 

do e Sikiang. 0 delta do rio Azul e o princi- 
pal centro produtor de seda da China. 0 Siki- 

ang com 1.900km, oferece seus vales aos arro- 

zais e ao cha. 

B) - REGIOES POLfTICAS 

A China estadividida em 35 provincias 
e 13 municipalidades especiais abaixo da juris 

diqao direta do Yuan executive, um distrito a3 

ministrativo especial e dois territories. 

As 35 provincias e suas respectivasca 

pitais sao: 
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provIncias CAPITAIS 

Anhwei Hof ei 
Antung Tunghua 
Chahar Kalgan 
Chekiang Hangchow 
Fukien Foochow 

Heilungkiang Peian 
Hokiang Kalmusze 

Honan Kaifeng 
Hopeh Chingyuan 

Hsingan Hailar 

Hunan Changha 

Jehol Chengteh 

Kansu Lanchow 

Kiangsi Nanchang 

Kiangsu Chinkiang 

Kirin Kirin 

Kwangsi Kmeilin 

Kwangtung Canton 

Kweichow Kweiyang 

Liaoning Mukden 

Lianpeh Liaoyuan 

Ninghsia Yinchuan 

Nunkiang Tsitsihar 

Shansi Taiyuan 

Shantung Tsinan 

Shensi Sian 

Sikang Kangting 

Sinkiang Tihwa 

Suiyuan Kweisui 

Sungkiang Mutankiang 

Szechwan Chengtu 

Taiwan Nantou 

Tsinghai Hsining 

Yunnan Kunming 

As treze municipalidades especiais da 

China sao: 
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Canton 

Chungking 

Dairen 

Hankow 

Harbin 
Mukden 

Nanking 

Peiping 

Shanghai 

Sian 

Taipei 

Tientsin 

Tsingtao 

0 distrito administrativo e Hainan cu 
ja capital e Haikou, e os dois territories sao 
a Mongolia e o Tibete (China Yearbook 1972-73). 

C) - 0 POVO CHINES 

0 povo chines e um produto resultante 
da mistura de diversas ra^as. Tendo os Hans 

(^Jsf ) como espinha dorsal, nasceu a na^aochi 
nesa da assimilac^ao e mistura de grupos ra- 
ciais tais como: Tung Hu, Mongol, Turco, Tibe- 
tan© e Miao. 

Os chineses propriamente ditos (povos 

han e hui) concentram-se na por^ao centro-ori- 
ental do pals. Sao um grupo mongol da raga a- 

marela, de pele suavemente colorada, olhos a- 

mendoados, cabelos lisos e pretos. 

Mas nem todos os chineses pertencemao 
grupo etnico chines, ja que 60% do territorio 

corresponde as regioes ocupadas por outros po- 
vos diferentes tais como; coreanos, manchus, 

mongois, tibetanos e uigures, kazaques, tun- 

gus, etc. 

A descoberta intelectual da China foi 
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um dos feitos do seculo das Luzes* Muitos es- 

creveram sobre este povo fascinante, entre e- 
les destacamos o que alguns afirmaram em suas 
obras• 

Diderot escreveu; "Esses povos sao 
superiores a todos os asiaticos em antigllidade, 
arte, intelecto, sabedoria, politica e gosto 

pela filosofia; e no juizo de certos autores 
disputam a palma nessas materias, a todas as 

naqoes da Europa"• 

For sua vez, Voltaire escreveu; "0 cor 

po deste imperio substitui quatro mil anos sem 
ter sofrido nenhuma alteraqao sensivel nas Jeis, 

nos costumes e na linguagem, ou mesmo no modo 

geral de vestir ••• A organizaqao desse impe- 
rio e na verdade a melhor que o mundo ja conhe 

ceu" • 

A conclusao de Keyserling a respeito 
deste povo, nos da uma ideia da profundidadehu 

mana dos chineses. Ele diz; "0 mais perfeito 

tipo da humanidade como fenomeno normal, foi e 
laborado na velha China. A China criou a mais 

alta cultura universal conhecida. A grandeza 

da China seduz-me e impressiona-me cada vez 
mais ... Os grandes homens deste pals mantem- 

se em nivel superior ao dos nossos; estes cava 
Iheiros (os mandarins de Tsintao) ••• parecem- 

se extraordinarios e impressionam-me pela supe 
rioridade ••• Que perfeita e a cortesiado chl 
nes culto!... A forma de supremacia na China 

e inquestionavel em todas as circunstancias •• 
Os chineses sao talvez os mais profundos de to 

dos os homens". 

Os chineses nao negam isto, e ate o a 
tual seculo eram unanimes em considerar os ha- 

bitantes da Europa e da America como barbaros. 
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0 uso nos documentos oficiais antes de 1960 e- 
ra empregar a palavra ,,barbaronpara significar 

estrangeiro. Mas e na China que se desenvol- 

veu a mais velha de todas as civilizaqoes ain- 

da vivas, um longo acumulo de filosofia profun 
da, uma perfei^ao na arte da ceramica e pintu- 

ra; uma organiza^ao social que mantem ate hoje 
unidos mais de 800 milhoes de pessoas, numa for 

ma de govern© que ate a Revolu^ao era quase o 

ideal dos filosofos; uma sociedade que ja era 

civilizada e que assistiu ao nascimento e que- 
da de outras civiliza9oes e a todas sobrevi- 

veu. 

Qua! a razao deste equilibrio que ape 

sar de tudo manteve unido este povo e esta na- 

gao? 

A resposta a esta pergunta esta numa 
institui9ao que sempre esteve na base da unida 

de cultural e que possibilitou a persistencla 
de padroes econoraicos pollticos e morais da so 

ciedade: a familia. Foi gramas a esta insti- 

tuigao que a China conseguiu atravessar mile- 
nios com uma civiliza^ao integrada. 

IV - A PRfe - hist6ria 

Denominamos Pre-Historia ao imenso pe 

riodo que vai do aparecimento do homem ate a e 

labora9ao de seus primeiros testemunhos escri- 

tos. Este period© deixou como fontes de estu- 

do e informa9ao; armas; utensilios e fosseis 
de homens primitives e de animais. 

A dura9ao da Pre-Historia e muito 
maior que o da Historia. Entretanto e neces- 
sario considerar, como ja dissemos que nem to- 

dos os povos atravessaram os mesmos estagios si 
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multaneamente• 

A Pre-Historia divide-se em idades e 
estas em periodos segundo, o material que o ho 
mem pre-historico se serviu para a construqao 

de armas e utensilios* Assim temos: 

Inferior 
DADE DE PEDRA Ps.leoli'tico Superior 

PR£-HTST(3RIA Neolitico 

IDADE DOS METAIS Bronze 
Ferro 

A) - A CHINA PALEOLfTICA 

0 periodo paleolltico vai mais ou me- 
nos ate 3,000 a. C. Na China o primeiro tes- 

temunho de atividade humana provem da estaqao 

arqueo.logica mais famosa do pals - a aldeia de 
Choa K^u Tien ( Jlf] ^ >^ ), 42km2 a su- 

doeste de Pequim - e que foi descoberto em 
1929, Ali foram encontrados dentes, cranios e 

outros ossos do Pithecanthropus pequinensius. 

A descoberta desta prova fragmentaria e de 
suas ferramentas marca o primeiro conhecimento 

de cultura humana de idade semelhante no Orien 

te Asiatico# 

A estaqao treze de Chou K'ou Tien e 

considerada a mais antiga das secqoes de depo- 
sitos com interesse humano, Dai proveio urn u- 

tensilio, pouco mais do que um seixo partido 
com mais do 7,5cm de cumprimento, que e o mais 

antigo artefato ate agora encontrado na Asia 
Oriental• 

Quanto ao Homem de Pequim, tem gros- 
sas arcadas supraciliares e testa fugidia; o 

celebre tinha dois terqos do tamanho normal do 
homem moderno. A idade do Homem de Pequim cor 

responde geologicamente ao Plistocenico medio 
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e, culturaimente ao Paleolitico Inferior. Dai 
em diante ate o aparecimento das primeiras co- 

munidades de agricultores, existe um vasto lap 

so de tempo que escassas reliquias humanas i- 
lustram. Estas sao ainda,quase exclusivamente 

ferramentas de pedra. Algumas ferramentas fei 

tas de pequenas lascas estavam associadas na 

Caverna Superior de Chou K^u Tien, com os os- 

sos de um tipo moderno de homem, o Homo Sapi- 

ens, e pensa-se que os depositos perten^am,cro 

nologicamente, ao fim do period© paleolitico." 

B) - A CHINA NEOLfTICO 

1) A cultura Yang Shao 

0 testemunho do period© neolitico tem 

o seu centro no curso medio do rio Amarelo (Ho 
nan e Shansi Meridional). No Honan situa-se a 

estaqao de Yang Shao, cujo nome e dado a esta 
cultura do period© neolitico. Ai a profundida 

de dos depositos culturais atinge, por vezes 

12 a 15m. 

Quanto as casas, o melhor conhecimen- 

to provem das da aldeia de Fan P'o, no Shensi 
Meridional. Sabe-se que todas se assentavamso 
bre uma parede baixa, circular ou retangularde 
terra que delimitava o pavimento. Proximo das 

habitaqoes, havia poqos em forma de saco, que 

se encontram agora cheios de detritos. 

A ceramica inclui peqas finas, verme- 
Ihas e cinzentas e outras rudes e areentas,bem 

como uma louqa polida preta, pequena e outra 

branca• 

Nas ferramentas predomina a pedra las 
cada, embora haja uma grande quantidade de ma- 

chados e pontas de seta de pedra totalmente po 

lidas. 
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No sepultamento, em covas retangula- 
res, o corpo jazia de costas, acompanhado deva 
sos e ferramentas de pedra. 

0 cao fora domesticado e o porco cons 
tituia alimento de grande valor*. No Noroeste 

encontraram-se ossos de bovinos e caprinos,mas 
parece que o cavalo nao era ainda conhecido. 

Como armas, pelo menos aquelas com e- 

lementos que o tempo nao conseguiu destuir, u- 
savam arco e flecha e provavelmente uma espe- 

cie de fisga ou funda. 

As origens da cultura Yang Shao cons- 

tituem importante problema arqueologico. Afir 

ma-se hoje, ter sido uma fase de longa duraqao. 

Ate agora porem nao foram estabelecidos crite- 

rios satisfatorios para subdividir o period© 
em termos de ceramica ou quaisquer outros tes- 

temunhos• 

2) - A Cultura Lung ^hang (literalmen 

te significa Montanha do Dragao) T 

As estaqoes da cultura de Lung Shang 
marcam o aparecimento do Neolitico do Leste e 

Noroeste da China, onde a tradiqao da ceramica 

pintada nao penetrou» Sao tambem numerosas na 

Planicie Central, especialmente na provincia 
de Honan, onde a estratificaqao de depositos 

prova que a cultura de Lung Shang seguiu a de 
Yang Shao ou pelo menos Ihe sobreviveu. A cul 
tura Lung Shang foi substituida pela da Idade 

do Bronze Shang. 

0 mais evidente cunho da cultura Lung 
Shang, considerada pelos arqueologos e a cera- 

mica fragil, dura, polida e preta moldada em 
formas de perfil angular (que se desenvolveuno 
leste)• 
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Noa achados das escavacjoes feitas no 
Shensi, as habita<joes de camponeses, parecem 

muito senielhantes as das aldeias Yang Shao de 

Pan P'o, que ja descrevemos, e os agricultores 

nao possuiam cavalos. Estes sao os dois pon- 
tos comuns existentes entre as duas culturas 

neoliticas. 

De todas as estaqoes, a maior ja esca 
vada foi em Ch'en Tzu Yai, no Shantung Ociden- 

tal» Ai foram encontrados ossos usados para a 

divinhaqoes e foram achados uma maior quantida 

de de machados polldos e foices de pedra do que 

na Yang Shao. Rodeando o povoado do Cl^en Tzu 

Yai havia uma muralha de terra batida, diferen 

ciando nesse ponto das povoaqoes de Yang Shao7 

onde se encontram vestigios de paredes defensi 

vas, esta e uma pratica regular da Idade do 
Bronze. 

A relaqao entre as culturas neoliti- 

cas const!tui ainda urn problema. A grande pro 
fundidade dos depositos nas estaqoes das povoa 
qoes de Lung Shang e urn argument© a favor de u 

ma longa duraqao. 

Na China defende-se cada vez mais a 

tese de que a cultura Lung Shang nao foi uma 

intrusa sucessora da cultura de Yang Shao mas 
sim, uma tradiqao continua num estagio poste- 

rior. 

Alem dessas duas culturas apresenta- 
das existem tambem a de Hsiyin (>& ) e a 

de Hotao (5*0 Suiyuan, que constituem 

importantes cuLturas igualmente como as de Yang 

Shao e Lung Shang, que ilustram o perlodo neo- 

litico da pre-historia chinesa. 

Nunca se tentou calcular a duraqao to 
tal do period© neolitico e ate que se determi- 



24 

nem datas absolutas pelo carbono 14 pouco se 
ganhara com sugestoes de natureza especulativa. 
Talvez a mais segura suposigao seja situar o 

princlpio da Idade do Bronze e o aparecimento 
dos trabalhos de metal na China, entre 2000 e 
1500 a.C#, data em que pode dizer-se, teriater 

minado o period© neolitico da China Central e 
do Norte, pois o pais caiu sob o domlnio de ci 
dades - estados cujo poderio se baseava na pos 
se de armas de bronze. No campo, porem, os ve 

Ihos metodos neoliTticos e o uso da pedra te- 
riam mudado lentamente como nas comunidades do 
Sul da China. 

V - OS SfeCULOS DESCON HE C X- 

DOS- MITOLOGIA E HISTOR i~A 

A historia da China e no fundo a his- 

toria de um unico povo. A ideia que formamos 

da historia primitiva e lendaria chinesa e em 

grande parte resultante dos comentarios e in- 
terpreta9oes dos confucionistas, cuja grande 

preocupa^ao foi a de projetar o sistema dinas- 

tico para tempos o mais recuados possivel. So 
se consegue uma imagem corrigida desta constru 

gao ficticia do passado atraves do exame rigo- 
roso das alusoes feitas aos herois que sobrevi 
veram na literatura e que escaparam a distor- 

^ao contucibnista e pela avalia^ao dos textos 
alusivos e por vezes criticos de obras como o 

Shan Kai Ching ou o "Classic© das montanhas e 
mares" (<i-\ ) e o Ch' u Tzfu ou a "Poe- 
sia do Estado de Chu" (^7 ). 

A) - PERfODO DOS CINCO CHEFES 2852-2205 a. C. 

Segundo a lenda, Pan Ku (jrSy ^ ) o 
primeiro homem, que nasceu do caos primitive e 
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e descritooomo um "cao de muitas cores",depois 
de trabalhar 1800 anos deixou o mundo em ordem, 

Enquanto trabalhava, seu sopro se tornou o ven 

to e as nuvens, sua voz o trovao,suas veias os 

rios, sua carne a terra, sua cabeqa as plantas, 
seus ossos os metais, seu suor a chuva e os 

piolhos do seu corpo a raqa humana• 

A cabeqa dos tres soberanos geralmen- 

te e colocado Fu Hsi ), que chegou a 
ser descrito com o corpo de dragao e a cabe^a 

de homem. Inventou os Oito Trigramas 

nos quais se baseava um sistema de adivinhaqao 

que os confucionistas adotaram no seu canone (I 
Ching ^ ); igualmente inventou as redes e 

ensinou seu uso na caqa e na pesca. Ao lado 

de Fu Hsi aparece uma mulher chamada Nu Wa 
() que provavelmente era sua esposa. 

Ela usava cinzas de juncos para secar uma inun 

daqao e pedras de cinco cores para tapar um bu 
raco no ceu, e fixava o firmamento com quatro 
pilares feitos de pernas de uma tartaruga gi- 

gantesca. Seria talvez, uma deusa cujos atri- 
butos estavam ligados ao domlnio da chuvae das 
inundaqoes• 

Como sucessor de Fu Hsi, aparece Shen 
Nung, que introduziu a agricultura e desenvol- 

veu a medicina com o estudo do valor curativo 
das plantas* Inventou tambem uma citara de cin 

co cordas (... Ch!in). 

A lista ortodoxa dos governantes chi- 
neses que se supoe terem governado a China, co 

meqou com o ano de 2.852 a. C. 

Huang Ti ), aparece em primei 

ro lugar na maioria dos Cinco Chefes. Huang Ti 

deu a China o magneto e a roda, nomeou histo- 
riadores oficiais, construiu as primeiras ca- 



26 

de t i urgan t 70u um observatorio at*— 

tronomico, corrigiu o calendario e redistri- 

teri'a, Seu I'einado marcou o inicio da 
historia registrada na China. 

Por esta epoca os chineses estavam u— 
sando uma forma primltiva de escrita e foi de- 

senvoivido um sistema para medir o tempo e con 
tar numeros, conhecido como Kan Chih ( ^ ). 

Em segunjdo lugar e normalmente coloca 
do Chuan Hsiu ), ele lutou contra 
Kung Rung ( ) pelo governo do imperio e 

derrotou-o• Kung Kung entao dobrou a monta— 
nha de Pu Chou, que sustentava o ceu, batendo- 

ihe com a propria cabega, do que resultou ter 

o ceu ficado descaido a nordeste, originandopa 

ra as estrelas, movimento de oriente para no- 

roeste e, para os rios, um curso em sentido o- 
posto• 

^ A segijir vem Kao Shin (Jfj ^ , Yao 

) e Shun ) • Este ultimo padronizou pe 
sos e medidas, combateu as inunda^oes do Hoang 

Ho mas sem resultados. Na velhice Shun fez sen 
tar a seu lado no trono, o mais habil de seus 

auxiliares, o grande engenheiro Yu ( ) que 

conseguira controlar uma terrivel enchente. 
Mais tarde Yu fundou a Dinastia Hsia. 

W. Watson, conservador no Dep. de An- 

tigliidade Orientais do British Museum, cita em 
seu livro "A China Antiga" os pontos caracte- 

nsticos presentes na Mitologia chinesa. Sao 
eles; 

1) - a recorrencia e semelhanqa nas historias 

das inundaqoes. 
2) - a ausencia de qualquer conceito de mundo 

subterraneo• 

^ — a falta de um mi to da cria^ao que perten— 
ca claramente a China Central e ao povo 
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Han em sentido estnto, ja que o unico mi 

to autentico da cria^ao, Pan Ku, parece 
ter sido adotado na area meridional dos 

povos chineses. 

VI - AS DINASTIAS 
PRIMITIVAS 

Aos primitives e lendarios chefes se- 

guem-se as dinastias Hsia, Shang e Chou. A pri 

meira e nebulosa, referida apenas nos textos 
mais discutlveis, e a verdade da sua existen- 

cia tern sido posta em duvida pelos historiado- 
res. no entanto geralmente aceito, que cer- 

ta dose de verdade esta incorporada na lenda e 

tradi^ao relativas a esta dinastia, pelo menos 
quanto a tal casa reinante e a sua localizaqao 
na parte sul do curso inferior do Rio Amarelo. 

Nao e possivel tambem atribuir qualquer mate- 
rial arqueologico a urn "periodo Hsia", con- 

siderado portanto, como a primeira verdadeira- 

mente historica, a Dinastia Shang, cujo cara- 
ter tradicional foi dramaticamente provado, ha 

uma geraqao, pela escavaqao da capital em An- 

yang, no Honan Setentrional. Os primeiros se- 
culos da dinastia Chou que reinou a partir de 
1207 a. C# (ou 1122 a. C. segundo a cronolo- 

gia ortodoxa) sao conhecidos principalmente a- 

traves de escritos historicos, e a partir de 
842 a. C. os seus acontecimentos sao datados 
com exatidao* 

A) - DINASTIA HSIA (S ) 2205-1766 a. C. 

Como nao ha provas materiais da exis- 
tencia desta dinastia nos limitamos a exporpou 

co e incertos dados. 
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A dinastia Hsia, como e chamada a li- 
nha real fundada por Yu, reinou 439 anos. 

Com urn total de 17 imperadores, in- 
cluindo o grande Yu, foi nesta dinastia que as 
fronteiras chinesas comeqaram a se delinear, 

tendo sido o pais dividido em nove distritos 
administrativos. Urn sistema territorial foi es 

tabelecido neste period© e tambem urn principio 

de monarquia hereditaria. 

A dinastia Hsia chegou ao fim com o 

imperador Chieh )» que foi o primeiro ti- 

rano da historia chinesa* Com sua esposa se 

divertiu em afogar tres mil chineses num lago 

de^rinho. Chieh foi destronado por Shang Tang 

( y*jfj 5^7 ) que deu inicio a nova linha dinas- 

tica, 

Supoe-se que esta dinastia correspon- 

da ao fim do period© neolitico. 

B) - DINASTIA SHANG OU YIN ( ^<1 
1766-1122 a.C. - 28 IMPERADORES. 

Esta e a primeira dinastia com dados 
historicos comprovados e corresponde a Idade 

do Bronze Primitiva. A ligaqao do periodo 
Shang com as tradiqoes neoliticas de Lung 
Shang e evidente em determinadas praticas co- 
muns (amuralhar as povoa9oes; o uso de terra 
batida nas construqoes; a leitura de oraculos 

pelo process© de estalar ossos no fogo e no fa 
brico de machados de pedra achatados). 

Os achados fazem a Historia - 

0 conhecimento da cultura material do 
periodo Shang provinha ate ha pouco, principal 

mente da estaqao da antiga capital da dinastia, 
proximo de Anyang no Honan do Norte. Os teste 
munhos da antiga ocupaqao estavam na maioriaeii 
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terrados a escassos decimetros e a sua estrati 

fica^ao basicamente alterada pelas escava^oes 
e pesquisas dos ca^adores de tesouros - fonte 

da maior parte dos esplendidos bronzes atual- 

mente expostos nos museus de todo o mundo» 

A escavapao pos a descoberto uma area 

de arrecada9oes subterraneas, algumas delascui 

dadosamente construidas, com escadarias de a- 
cesso, na maioria de alguns metros de profundi 

dade* Encontraram-se ai mais de 10.000 ossos 
de animais com inscri^oes, usados nas praticas 
de oraculo. Sao na maioria omoplatas de bovi- 

nos e carapa9as de tartarugas, cujas inscri- 

9oes se distinguem, por vezes, pela extensao e 

complexidade das inscri^oes. 

Mais inpressionante de todos estes a- 

chados, sao os numerosos enterramentos de viti 

mas sacrificadas em ritos ligados a constru- 

9ao ou a fun9ao dos edificios; e tambem^ liga- 

dos ao culto familiar ou fazendo parte do sa- 
crificio em honra dos reis defuntos: homens se 
pultados fora dos portoes, uns sustentando va- 

sos de bronze, outros virados para o lado defo 
ra, empunhando alabardas; outros seres humanos 
enterrados a espa90s ao longo da maior parte 

do perimetro das constru9oes. Em alguns casos 

os cadaveres humanos haviam sido decapitados, 
jazendo os corpos em ordem num local e as cabe 

9as empilhadas noutro. Pensa-se que estes in- 

felizes seriam prisioneiros de guerra e outros 
achados confirmam a veracidade de urn dos emble 
mas gravados em vasos de bronze: uma figura hu 

mana sem cabe9a sob urn grande machado. 

Estas dramaticas descobertas feitasen 

tre 1927 e 1936 confirmam uma antiga tradi9ao 

que situava a capital Shang nos campos a No- 

roeste de Anyang. A mesma area tinha sido tarn 
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L»em reconhecida como a fonte dos "Ossos do Dra 

gao", isto e, os velhos ossos oracularesque os 
boticarios chineses acreditavam ter grandes po 

deres medicinais, 0 interesse arqueologicodes 
tes ossos foi pela primeira vez reconhecido por 
Fan Wei Ching, no ultimo ano do seculo XIX e o 

seu estudo atingia ja estagio avanqado antes 
da Academia Sinica ter iniciado as escavaqoes, 
A historia dizia que a cidade de Yin Hsu ("Res 

tos de Yin" - sendo Yin o nome pelo qual na di 
nastia Shang era conhecida Pelos sucessores 
nao fora a primeira capital dos reis Shang* 0 

sitio da ultima capital desta dinastia - Da 

Shang ou Diay Shang, foi ocupada durante os rei 

nados dos ultimos onze monarcas. 

Segundo a tradi^ao a Dinastia Shang 

ou Yin teria conhecido seis mudangas de capi- 
tal . 

Urn dos mais impressionantes elos en- 

tre a cultura Shang de Anyang e a de Lung deos 
sos queimados, que diziam respeito a chuva, ao 

sucesso das colheitas, e a oportunidade de em- 

preender caqadas ou campanhas militares^ e a 
todas as Idas e vindas do rei* Nao esta bem os 

clarecido ate que ponto o rei era considerado 

divindade, mas os espiritos dos seus antepassa 
dos, eram verdadeiros deuses* Os ossos oracu- 
los eram guardados numa especie de arquivo 
real. 

As inscriqoes gravadas nos ossos ou, 
mais raramente pintadas a preto sao a mais pri 
mitiva forma de escrita chinesa, embora uma re 
fo-rma operada no sec. II a.C* tenha obscureci- 

do o significada da maior parte dos antigos 
simbolos. De cerca de 5000 ideogramas em uso 
nos tempos Shang, cerca de 1500 podem ser hoje 
devidamente interpretados. 
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As perguntas inscritas nos ossos sao 
curtas e seguem formulas convencionais. 

Encontraram-se nomes de reis nas lis- 

tas de antepassados a quem o sacrificio e ofe- 

recido, onde se pede ao oraculo que indique o 

sacrificio adequado. A partir das sentenqas re 

constitui-se uma sucessao real que conduz qua- 

se completamente com a lista dos reis dada nas 
historias• 

As listas dos sacrificios recelam que 

a sucessao se fazia do irmao mais velho para o 
mais novo. Apenas nas quatro ultimas geraqoes 

existe uma continua sucessao de pai para filho. 

Nao so aos espiritos dos antepassados 

eram oferecidos os sacrificios oficiais. A 
principal divindade registrada nas inscriqoes 

e Ti ou Shang Ti (Supremo Ti)f nome que origi- 
nariamente tera significado apenas urn sacrifi- 

cio importante. Outros deuses aparecem nas fra 
ses oraculares como: Mae Oriental, Mae Ociden- 
tal, Chefe dos quatro quartos. Fazem-se sacri 

ficios ao Oriente, Ocidente e ao Sul, mas inex 

plicavelmente nao se fazem a Norte. 

Visto que muitas perguntas aos oracu- 
los diziam respeito a assuntos politicos e mi- 
litares,os sacrificios devem ter exercido con- 

■sideravel influencia nestes dominios. 0 gover 

no desta dinastia foi portanto, em certa medi- 

da uma teocracia. 

0 dominio Shang estendia-se possivel- 
mente, para oriente atraves da Planicie Cen- 
tral, ate a regiao de Shantung e, para ociden- 
te, ate o limite da provincia de Honan. A sua 

influencia para o sul nao tera passado para a- 
lem do Yang Tse, nem tera se extendido muito a 

norte• 
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Da organiza^ao militar so conhecemos 
vestigios da existencia de uma guarda pessoal 
do rei e o costume deste, de se apoiar nos go 

vernantes provincials fieis quando precisava 
subjugar algum dos outros. 

0 governo direto do rei pouco deve 
ter excedido as muralhas da sua cidade. Para 

alem destes limites, a zona exterior das al- 

deias de camponeses estava certamente submeti 
da a chefes nomeados pelo rei, Fora desta zo 

na estendia-se uma area mal definida dentroda 
qual a soberania Shang disputada, por outros 

poderes: urn destes era o dos chefes Chou* 

0 ultimo regente Shang foi urn despo- 
ta chamado Chou ( A} ),tao cruel quanto Chieh 

o ultimo dirigente da Dinastia Hsia, e que le 

vou o povo a urn generalizado descontentamento. 

Entre os chefes tribais havia urn lider que 

mais tarde fundou a Dinastia Chou, cujo nome 

Chou Wu Wang (Jj^J jEL ), que chefiou urn grupo 
de tropas numa grande revolta contra o rei 

Shang, que foi derrotado facilmente em Muyeh 

) e deposto# 

Como vimos, a derrubada das duas pri 

meiras dinastias tern uma fei^ao comum; ambas 

foram para destituir do poder urn tirano rei- 

nante• 

Os chefes vitoriosos da DinastiaChou 
recompensaram os seus ajudantes fazendo-os go 

vernadores das muitas provincias em que o no- 

vo imperio foi dividido; deste modo comeqou o 
feudalism© que se revelou tao perigoso para o 

governo e tao estimulante para as letras e fi 
losofia, 

C) - DINASTIA CHOU (If] ) 1122-221 a.C. - 
34 IMPERADORES. J T ^ 
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A tradi<jao diz, que uma cidade de no- 

me Chou, localizada no Shensi, teria acabado 
com a dinastia Shang-Yin, e que os soberanos 

Chou eram barbaros primitives que sehaviam ci- 
vilizados herdado a cultura dos Shang. Inte- 

ressa notar, que as frases dos oraculos nao 
contem qualquer r.eferencia a urn ataque de Chou 

a Shang, sugerindo o contrario do que se afir- 

ma, e noutra altura ter o soberano Shang con- 

ferido urn titulo de marques al chefe Chou, a- 
ceitando-o como vassal©. 

Nas inscriqoes dos vasos de bronze 
fundido, ha noticias das campanhas de Chou ate 
a costa maritima oriental. Parece que se es- 

tabeleceram por todo o territorio, guarniqoes 

comandadas por chefes leais. Foram fundadas 

algumas centenas de pequenas cidades- estados, 
todas reconhecendo a soberania de Chou numa 

especie de hierarquia feudal. 

A dinastia Chou foi mais longa da his 
toria chinesa, e esta dividida segundo a his- 
toriografia tradicional em dois periodos: 

1) - Chou do oeste (1122-771 a.C. 
tinha sua capital em Hao Ching 

),que e o atual distrito 

de Sian na provincia de Shensi. 
Foi durante o reinado de Yu Wang 

JjE-) - 12Q imperador da Chou 

do oeste que uma tribo barbaro in 
vadiu Hao Ching, na confusao oiiii 

perador foi morto e seu filho 

Ping Wang (-? ) subiu ao tro 

no, tornando-se o primeiro regeii 

te da Chou do Leste. 

2) - Chou do leste - sediada em Lo Yi, 
na atual cidade de Loyang, na 
provincia de Honan. 
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De acordo com as estaqoes arqueologi- 
cas e as inscriqoes descobertas depois de 195Q 

parece, com efeito, que o principio do primei- 
ro milenio foi um period© de expansao. A colo 

nizaqao dos Chou atinge entao, a regiao atual 
de Pequim, a extremidade nordeste de Shantung 

e as plamcies do baixo Yang Tse. Pelo con- 

trario, os fins do seculo IX e VIII correspon- 
dem a um perlodo de enfraquecimento e declinio 

que parece relacionar-se com os ataques de po- 

pulaqoes estrangeiras. fe precisamente na altu 
ra em que a casa real dos Chou entra em seu pe 

nodo de declinio, que se comeqa a dispor de u 
ma historia datada com precisao. A primeira 
data da historia da China corresponde ao ano 

de 841 a. C. 

Por alturas do seculo VII a.C. o esta 

do central de Chou, controlador dos estados 

subordinados, foi reduzido a situaqao de esta- 
do fantoche, e embora fosse conservado, depen- 

dia do estado mais poderoso da epoca* 

. X .» Segundo a divisao dos anais de Lu 
esta epoca e dividida em dois perio- 

dos: 

1) - 0 period© Chuan-Chiou, que signi 

fica "Primavera-Outono" 

)4 

2) - 0 penodo dos reinos guerreiros 
) 403-221 a.C. 

No primeiro periodo havia cinco esta- 
dos feudais poderosos; 

a) - Estado feudal de Cl^i - cujo se- 

nhor era Chi Huan Kun 
b) - Estado feudal de Sun - cujo se- 

nhor era Sun Chiou Kun crf>) 
c) - Estado feudal de Ch'm - cujo se 
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nhor era Ch^n Wen Kun ) 

d) - Estado feudal de Ch^u - PMJ0 se- 
nhor era Ch^ Tuan Wan JIJ: ) 

e) - Estado feudal de Chin -y cujo se- 
nhor era Chin Mu Kun (^jjL ) 

Desde o principio do seculo VII a* C. 
CJ^i ocupava as ricas planicies agricolas e as 

colinas de Shantung, e era o estado mais pode- 

roso. Em 704 a.C. o senhor de Ct^u, estado que 
abrangia o vasto territorio que se estende do 

centro de Honan a regiao dos Lagos do medio 

Yang-Tse, arrogou-se o titulo de rei (Wan JL); 
a rivalidade entre Ch'i e Chin no norte;a cres 

cente pressao de Cl^u vinda do sul, as varias 

coliga^oes dos estados menores e as incursoes 

de barbaros como em 600 a.C., quando o estado 
de Wei foi devastado, constituem as desordens 

pollticas caracteristicas desta fase» 

Com a ascensao de Ch'u comeqa a inte- 

graqao do sul na cultura chinesa, acompanhando 

a expansao da agricultura por irrigaqao e a 

tecnologia do bronze. 

No perxodo dos Estados ou Reinos Guer 
reiros, das dezenas de principados restaram a- 

penas sete: 

1) - Han 5) - Yen 

2) - Chao 6) - Ch1u 
3) - Wei 7) - Ch!in 

4) - Ch'i 

Neste period© a casa real de Chou foi 

corapletamente ignorada. As guerras entrees se 
te estados aumentaram de intensidade e este fa 

to levou os historiadores a chamarem aquele pe 
riodo de Estados Guerreiros. 

Podemos sentir a atmosfera deste "pe- 

riodo dos Estados Guerreiros na historia de 
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Ch'u Ping. Este homem depois de ocupar um al- 
to cargo, foi demitido subitamente. Retirou- 
se entao para o campo, a contemplar a vida e a 

morte. "Dize-meM
t pergunta ele a um oraculo, 

"se eu seguirei pela trilha da verdade e da 
lealdade ou entrarei na onda da corrupQao? Tra 

balharei nos campos com a pa e a enxada ou fa- 
rei carreira na comitiva dos grandes? Correrei 

perigos dizendo a verdade ou engordarei na men 

tira?". 

Mas Ch'u Ping nao esperou resposta: 
suicidou-se por afogamento (i 350 a«C.), e ate 

hoje o povo chines celebra a sua fama na festa 

anual do "Dragao do Bote", durante a qual pro- 
curam o seu corpo na agua e jogam comida aos 

peixes para que estes devorem o corpo de Ch'u 

Ping. 

Os dois periodos, ,,Primavera-Outono,,e 

"Estados Guerreiros", assinalaram uma epoca de 

transi^ao na historia chinesa. Tendo em vista 
as miserias e sofrimentos dos tempos, assim co 

mo a intensidade dos animos politicos nas rela 

qoes domesticas e internacionais, muita gente 
foi levada a perguntar a si proprio qual seria 

a melhor soluqao para esses problemas. Isto 

resultou no florescimento do pensamento inde- 
pendente, dando origem a diversas escolas de fi 
losofia: Taoismo, Confucionismo, Molsmo, Legis 

mo, etc. 

Desenvolvimento da economia e inova- 

qoes tecnicas - 

Os seculos IV e III a.C. constituem u 
ma epoca de rapido desenvolvimento economic© e 
de muitas invenqoes tecnicas na Antiga China. 

por esta epoca que se desenvolve uma agrono- 

mia mais evolulda, sendo que a secagem de zo- 
nas pantanosas e a drenagem de terrenos saiga- 
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dos constituem um dos aspectos mais importan- 

tes desta politica deliberada de desenvolvimen 

to agricola. Os grandes empreendimentos de re 
ga, nesta epoca, tanto visam a valoriza^ao do 

solo como o fornecimento de agua em periodosde 
seca. 0 cultivo de terrenos e a valorizaQao de 

novas terras constituiram em muito ipara o re- 

forgo do poder central* 0 cultivo l(de terras 
incultas) permitiu alargar as circunscrigoes 

administrativas, mas o incentive da agricultu- 
ra foi favorecido pelo desenvolvimento de tec- 

nicas novas. 

Historiadores modernos sublinharam o 

papel fundamental, nos seculos IV e III a.C., 
da difusao dos utensilios agricolas de ferro 

que substituem os modelos em madeira e pedra e 
permitem lavouras mais fundas9 facilitando os 

desbravamentos e os grandes trabalhos. Estes 

utensilios nao sao feitos de ferro batido mas 
sim fundido. Com efeito, a China gragas a sua 

experiencia com as artes do fogo,parece ter co 
megado logo a fundir o ferro, sem/passar como 
os paises da Europa, pela longal fase interme- 

diaria da forja. 

A data exata em que o ferro foi pela 

primeira vez usado na China e o local da sua 

descoberta ou a fonte do seu conhecimento sao 
pontos ainda obscures. As alusoes ao ferro em 

escritos primitives referera-se a um'conhecimen 

to deste material nos seculos VII e VI a.C.. 
0 livro "Tso Chuan1' fornece-nos a1 mais antiga 
e aproximada referencia datavel quando fala da 

fundigao de icaldeiroes de ferro numa epoca c|ue 
corresponde a 512 a.C. Testemunhos arqueologi 
cos colocam, porem as primeiras fundigoes so- 

mente em 400 a.C. No entanto e certo que o u- 
so do ferro se desenvorveu na dinastia Chou. 
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Vestigios de objetos em ferro lundido 
(machados, enxadas, facas, etc.) datando da e- 
poca dos Reinos Guerreiros forma encontrados 
em grande numero em 1950. 

No dominio dos meios de transporte, 
muitos outros progresses surgem: o carro de urn 

so varal (os cavalos eram atrelados com colei- 
ras flexiveis) da lugar, na fipoca dos Estados 
Guerreiros, ao corpo de duas lan^as; alem dis- 

so outros novos progresses de atrelagemque vao 

surgindo permitem uma condu9ao mais facil e o 

transporte de cargas mais pesadas, estes so a- 

parecem na Europa nos fins da Idade Media. 

Como vimos, a epoca dos Reinos Guer- 

reiros e uma das mais ricas da historia chine- 

sa nao so quanto a filosofia, como tambem quan 

to as inovaQoes tecnicasf isso deve-se sem du- 
vida as necessidades criadas pelas guerras. Pa 

ra assegurar a sua independencia e aumentar o 

poderio de seus reinos, os principes nao de 
preocupavam em desenvolver somente a produ9ao 

agrlcola, mas espreitavam outros novos recur- 

sos • 

Sao lan^ados impostos sobre as merca- 

dorias e lojas dos mercados. 0 desenvolvimen- 

to das atividades comerciais e artesanais dao 
origem a uma nova classe: a dos mercadores. En 

quanto na epoca "Primavera-Outono" o trafego^ 
entregue a mercadores que mantinham relates 
particulares com as cortes principescas, se li 

mitava a produtos de luxo, tais como jade e pe 
rolas, na epoca seguinte desenvolveu-se uiil 
grande comercio baseado em produtos de consumo 
generalizado• 

A religiao dos tempos Chou - 

A religiao dos tempos Chou se baseava 
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nos sacrificios ao ceu e a terra. Os objetos 

de culto principals eram ainda os vasos de bron 

ze em que se ofereciam carne e vinho aos espi- 
ritos cosmicos e aiicestrias. A divindade su- 

prema era o ceu "Tien" ( ^ ) - uma concepqao 
mais abstrata de pai para filho estava agora 

estabelecida como norma. 0 ato revestia-se de 
urn elaborado cerimonial, no qual o rei Chou e- 

ra a figura central. Das cerimonias dependiam 

a paz do reino e a abundancia das colheitas. 
Pensava que o ceu atuava em harmonia com os as 

suntos humanos, reagindo com desastres contra 
o mau comportamento dos suditos. Os tumulos 

reais deixavam de ter vltimas sacrificadas. 

Depots da morte acreditava-se, que o 
homem teria duas almas, o hun, que o abandona 

va, e a jjo, que ficava no tumulo. A £0 tinha 

de ser alimentada com oferendas de alimentos a 

te que gradualmente se desvanesse. 

Nos rituais reais, como nos particu- 

lares, nao se empregavam sacerdotes, sendo o 

rei ou o chefe da familia quern tomava conta 
dos sacrificios. Nas aldeias, uma especie de 

feiticeiro (wu ) praticava ainda as suas 
curas e a necromancia, como na epoca Shang; os 
espiritos dos montes e das correntes continua- 

vam a receber as dadivas que Ihe eram devidas. 

VII - AS DINASTIAS DA 

IDADE ANT I G A 

A) - DINASTIA CH'IN 22-206 a.C. 

A unificaqao e ocupaqao dos estados 
guerreiros. so foi conseguida por Shih Huang 
Ti (~%xr X. e pela primeira vez a China 

ficou debaixo de urn so govern©. Urn dos seus 
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grandes feitos foi resguardar o pais da inva- 
sao dos barbaros do norte por meio da compieta 

Qao da ja inicxada Grande Muralha, que com 1500 
milhas de extensao, representa uma das maiores 
obras da Antigliidade. 

Shih Huang Ti ^ ) era prin- 

cipe do estado de Ch^n e unificou pelas armas 
os territorios chineses, fundando o primeiro 

imperio da historia. Ao longo de uma decada 

de campanhas destroi Han (230), Chao (228),Wei 
(225), Ch»u (223), Yen (222) e Ch'i (221). A 

pos essas conquistas toma o titulo de "Augusto 

Soberano" (Huang Ti) que passara a ser o titu- 

lo normal dos imperadores, embora seja conheci 
do na historia pelo nome de Primeiro Imperador. 

As principais mudangas ©corridas du- 

rante seu govern© foram: 

- extensao ao mundo chines do sistema 

administrativo usado em Chin. 

- divisao dos territorios em 36 capi- 

tanias, mais tarde elevadas a 48. 

- cria^ao de urn unico tipo de moeda 

de cobre. 
- cria^ao de uma norma grafica desti- 

nada a substituir os diferentes ti- 
pos de escrita ate entao em uso nos 
territorios chineses. 

- unifica^ao da distancia entre eixos 

e carro^as. 
- construgao de uma rede de estradas 

imperiais e de canais de rega. 

- edilica^ao da Grande Muralha nas 
fronteiras setentrionais, destinada 

a proteger o imperio das invasoes. 

0 tra^ado das antigas muralhas edi- 
ficadas por volta do ano 300 a.C., 
pelos reinos de Cl^in, Chao e Yen, 
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e retomado, sendo estas antigas muralhas refor 
^adas e prolongadas. 

Alem disso, Shih Huang Ti empreendeu 

um elevado numero de opera^oes militares, gran 
des obras de estradas, cidades, e tambem a des 

trui9ao de poderpsas familias i(cerca de 120.000 
familias sao transferidas para a regiao da ca- 
pital, ficando sob sua real fiscalizagao). Em 

213 a.C. ordenou a queima de uma grande quanti 

dade de livros de historia e filosofia.i Ani- 
mou as ciencias e desencorajou as letras,- por- 

que os letrados, acima de tudo os confucionis- 
tas eram seus maiores inimigos. 

v Ob"teve a colaboraqao de um ministro - 

Li Su ) e aceitou o seu conselho denao 

basear a sociedade nos costumes e autonomia lo 
cal, mas sobre leis rigidas e um poderoso go- 

vern© central. Isso gerou um descontentamento 
popular que se juntou ao odio da antiga nobre- 

za, privada de seus direitos. Com a morte de 
Shih Huang Ti o filho mais novo Ihe sucedeo no 

me de Segundo Imperador (Erh Shih Huang Ti 

— ^ ^ ) e assim a desordem aumenta. 0 po 
vo revoltado mata o filho de Shih Huang Ti,co 

locando um fim a Dinastia Ch'in. 

As desordens e o estabelecimento de u 
ma nova dinastia - 

Desde 209 a.C. comeqaram a surgir in- 
surreiqoes populares, que logo se juntaram a 
antiga nobreza de Ch^n, comandada pela fami- 

lia Chiang. 

Liu Pang, um funcionario inferior dos 
Ch'in, oriundo do povo, aumenta a sua autorida 

de como chefe dos bandos insurretos. Primeira 

mente luta sob as ordens de Chiang Yu, esmagaii 
do em 206 os Ch'in no vale do rio Wei. Esta da 
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ta e o marco teorico da funda<jao do imperio 
Han, ja que somente em 202 a,C. Liu Pang pro- 

clama-se imperador, apos derrubar Chiang Yu do 
poder• 

Liu Pang fixa sua capital em Chang1an, 
distribuindo titulos nobiliarquicos e feudos 
aos seus antigos companheiros de armas* 

ot h B) - DINASTIA HAN Of IHi ) - 206 a.C.-221d.C. 

A dinastia Han, fundada por Liu Pang 

), divide-se em dois periodos: 

1) - Han do Oeste ou Primeiros Han 

) - 12 imperadores - es- 

tabelecidos na capital Chang*an, 

de 206 a.C. a 8 d.C. . 
2) - Han do Leste ou Segundos Han (W 

^ ) - 14 imperadores - estabe- 
lecidos na capital Loyang, de 25 

d.C. 

No period© que vai de 8 a 25 d.C. um 

usurpador tomou o poder, fundando uma nova di- 
nastia. 

Os primeiros Han - 

A organiza^ao politica e administrati 

va instaurada por Liu Pang nao se distinguiuda 

do imperio dos Ch,in. No inicio da nova dinas 
tia, conservaram-se quase todas asJeise regula 
mentos em vigor durante o governo do Primeiro 
Imperador (Shih Huang Ti). Mantem-se a mesma 

divisao dos territorios, e o sistema legista 
permanece com suas penas e recompensas. 

Tal corao os Ch,in, os Primeiros Han 
praticaram uma politica de grandes obras, a 
maioria das quais de carater estrategico e eco 

nomico. 
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Vejamos numa rapida evolugao, os prin 
cipais acontecimentos na casa real Han ate o 

reinado de Wu Ti. 

- Kao Chao /f@-) - 188-180 a.C. - 
os companheiros de Liu Pang coloca- 

dos a testa dos feudos foram elimi- 

nados* x 

- Wen Ti (X. ) - 179-157 a.C. - 

redu^ao do poderio excessivos dos 
principes. 

- Jin Ti (^ ) - 157-141 a.C, 
rebeliao dos reinos Wu e Cl^u que fb 
ram derrotados pelos exercitos impe 

riais em 154 a.C. 

- Wu Ti - 140-87 a.C. - es- 

tudaremos mais demoradamente o pe- 

riod© historic© correspondent© ao gD 

verno deste imperador durante o qual 
a dinastia Han atingiu seu apogeu. 

De modo geral, ao longo de todo o se- 

culo-II a tendencia geral foi, reforqar a cen- 

tralizaQao. As leis mais rigorosas dos Ch^n 

foram abolidas em 191 e em 167 a.C. desapare- 
cem completamente do Codigo as mutilaqoes pe- 

nais • 

0 reinado de Wu Ti - 

0 maior dos imperadoresdessa dinastia 

foi Wu Ti, que num reinado de mais de meio se- 

culo repeliu os barbaros e estendeu o govern© 
da China a Coreia, Manchuria, Anan, Indo-China 

e Turquestao, fazendo a China adquirir a enor- 

me area que hoje associamos a seu nome. 

Wu Ti fez uma experiencia de socialis 
mo, monopolizando para o Estado os recursos na 

turais da naqao; estabeleceu um sistema nacio 
nal de transport© e cambio, e procurou contro- 
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lar o comercio de modo a impedir as subitas al 

tera^oes de prego. Afim de facilitar a comprA 
e o consume de artigos, o imperador aumentou o 

meio circulante com emissoes de prata mistura- 
da com estanho, e deu inicio a realizaqao de 

grandes obras publicas como a constru^aode pon 
tes sobre os rios e inumeraveis canais de irrl 
ga^ao. 

Entre as varias escolas de pensamento 
que surgiram na fepoca dos Estados Guerreiros, 

Wu Ti dispensou especial aten^ao ao Confucio- 
nismo. Em consequencia disso, o Confucionismo 

ganhou o respeito do povo chines e tornou-se o 

centre da filosofia chinesa. 

Urn usurpador no poder - 

Apos o reinado de Wu Ti, Huo Kuang 

Cif ) estabelece a partir de 80 a.C. uma 
ditadura, colocando em todos os lugares direti 

vos membros da familia real, Em 66 a.C., apos 
a morte de IIuo Kuang, houve uma grande rea^ao 

produzida contra a sua familia. 0 poder impe- 
rial tornou-se entao objeto de disputas do pa- 
lacio e das lutas entre as familias das impera 

trizes. Uma dessas familias, tao poderosas no 

fim da epoca dos Primeiros Han, consegue levar 
ao trono urn dos seus: Wang Mang, que fundaa Di 

nastia Hsin ifir ), "A Nova"• 

Mas as dificuldades economicas e a ten 
sao social verificadas nesta epoca nao foraiii 
resolvidas pelo fundador da nova dinastia. 

Wang Mang procurou remediar a situa- 

^ao herdada "nacionalizando" as terras e os es 
cravos, e criando reformas monetarias. Estas 
inova^oes nao foram bem aceitas: os ricos pro- 
prietaries ficaram descontentes e as desvalori 
za^oes da moeda provocaram uma desordem geralT 
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varies grupos revoltosos surgem, e apos as i- 

nundagoes na bacia inferior do Rio Amarelo, as 

insurrei^oes estendem-se a toda a Planicie Cen 
tral, culminando com a derrubada da dinastia 

Hsin em 25 d.C. por rebelioes causadas pela an 

tiga nobreza Han aliada as grandes familiaspro 

prietarias de terras. 

A dinastia Han e finalmente restaura- 

da por Liu Chiu, que reinaria com o nome de 
Kuang Wu Ti Mo 

Os Segundos Han - 

0 reinado dos segundos Han se apoiou 
nas grandes familias proprietarias de terras da 

Planicie Central e principalmente do Honan. A 
capital foi transferida de Chang1an paraloyang. 

De 25 a 88 d.C., a dinastia Han apre- 

senta-se num period© de estabilidade interna e 
expansan no exterior. 

Na Asia Central, a organizaqao de ex- 

pediqoes permite retomar o controle dos oasis 
entre 73 e 94 d.C. Em 73 e reaberta a rotados 
Pamires (§) pelos exercitos Han. 

Na capital, o clima politico degrada- 
se a partir do reinado de Ho Ti ou 
seja a partir de 88 d.C. Por esta epoca, o po 

der das familias ligadas a linhagem imperial 

aumenta juntaraente com o poder dos eunucos que 
em 135 d.C. sao autorizados a adotar filhos e 

tornara-se grandes proprietaries. 

A ma influencia dos eunucos sobre a 
politica dos imperadores, provoca uma reaqao 

(§) A rota da seda que ligava o vale do Rio Amarelo ao Mediterraneo, 

passava por Kansu, pelos oasis de Sinkiapg e pelos Pamires, Tram- 
so xiana, Irao, Iraque e Siria. 
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dus grandes dono« de terras e dos ietrados ori 
undos das grandes familias proprietarias, for- 
mando-se um pariido, sobre o qual os eunucos 

triunfam em 184 por ocasiao das grandes revol- 
tas dos camponeses. Os eunucos sao definitiva 
mente eliminados em 189 por Yuan Chaof membro 
de uma dessas grandes familias, que massacrou 
mais de 2000 eunucos depois de se apoderar de 
Loyang. 

Em 184, os seguidores de uma seita 

taoista entitulada "Turbantes Amarelos, e de 
outra seita, cuja organiza^ao e doutrina sao a 

nalogas a anterior, chamada "Cinco Alqueires 

de Arroz" adquirem grande importancia no cena- 

rio historico da epoca. A subleva9ao dos "Tur 

bantes Amarelos" desencadeia-se por todos os 

lados que o movimento havia sido implantado,as 

sim eles dominam Shantung e llonan. Apos a mor 

te dos tres chefes "Turbantes Amarelos", o mo- 

vimento se alastra a partir de 185 a regiaoTai 

Hang Shan, alcan^ando em 188 a provlncia de 
Shansi . 

Aproximadamente em 190, os adeptos da 

seita "Cinco Alqueires de Arroz", conseguem for 
mar um estado independente no sul do Shensi. 

Agora, o poder imperial nao tern mais 

do que uma existencia nominal, porque o poder 
realmente pertence aos comandantes dos exerci- 

tos encarregados da repressao aos adeptos das 
seitas. Tong Zhuo e Tzao Tzao eram dois des 
tes • 

Em 189, Chian Ti ultimo 

dos imperadores Han e colocado no trono por 
Tong Zhuo, que apos ter feito isto, pilha e in 
cendia Loyang. Este incendio causa a destrui- 

9ao da Biblioteca Imperial e dos arquivos dos 
Han. 
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Tong Zhuo transfere em 190 a capital 
para Chang'an, mas e assassinado dois anos a- 

pos. A partir dai se afirma o poderio de Tzao 

Tzao que eliminara aos poucos sens rivals da 
China do Norte. 

As destrui9oes ocasionadas pelos se- 

guidores das seitas e pelos comandantes dos e- 

xercitos rivals a partir de 190, ocasionam a 
rulna do Estado. Posteriormente o triunfo dos 
comandantes e o declinio economico causam a que 

da dos Han, Assim se inicia a Idade Media chx 
nesa • 

0 progress© das rela^oes comerciais 

na China dos seculos I e II d.C. - 

As medidas tomadas pelos Primeiros 

Han para a redu9ao do poderio dos mercadores 
parecem ter sido pouco eficazes. Mas a descen 

traliza9ao dos sistema de monopolios que acom- 

panhou a restaura9ao da dinastia por Kuang Wu 
Ti, aumentaram a importancia do comercio priva 

do e do contraband©. Nunca os mercadores es- 
trangeiros parecem ter sido tao numerosos como 
nos seculos I e II. Esta epoca e caracteriza- 

da por urn grande desenvolvimento no comercio 
da seda na Euro-Asia, e e neste period© que 

budismo come9a a penetrar na China- 

A abertura da Asia Central, foi segui 

da de uma penetraqao dos mercadores chineses 

na regiao dos oasis. 

A polltica externa dos Han parece ter 

sido baseada na troca de presentes. Ao longo 
dos quatro seculos da epoca Han, as populaqoes 
das estepes e dos oasis principalmente, recebe 
ram um volume muito grande de sedas e de ou- 

tros produtos chineses. Estas dadivas,muitoim 
portantes desde os principios do seculo 
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II a.C., aumentaram na segunda metade do secu- 
lo I a#C., atingindo o maximo na epoca dos Se- 

gundos Han. 

0 comercio da seda adquiriu uma gran- 
de importancia no period© Han, e principalmen- 

te interessava a China, a Asia Central, a In- 
dia e ao Imperio Romano. 

A expansao territorial - 

Um acontecimento de grande significa- 

(jao ocorrido durante a dinastia Han foi a gra- 
dual expansao territorial do imperio chines i- 

niciada no govern© de Wu Ti- Foi em seu reina 

do que uma tribo barbara do norte, conhecida 

como Hsiung Nu, que incursionava frequentemen- 

te atraves das fronteiras da China foi total- 
mente derrotada. Em conseqliencia da derrota 

dos Hsiung Nu, Wu Ti conseguiu abrir um corre- 

dor a oeste do rio Amarelo, no lugar conhecido 

atualmente por Kansu, extendendo seu controle 

sobre o oeste na moderna provincia de Sinkiang 

e na Asia Central. Os sucessores de Wu Ti con 
tinuaram a extender as fronteiras lutando con- 

tra os Hsiung Nu e outras tribos barbaras ate 

a derrota das mesmas. 

C) - A fePOCA DOS TRES REINOS (.2- )W| ) 221- 
265 d.C. 

Da confusao gerada no fim da dinastia 

Han surgiram como vimos diversos chefes locais. 
Embora a dinastia dos Han nao seja abolida an- 

tes de 220, na realidade e Tzao Tzao 
quern detem o poder no vale de Wei e na Plani- 

cie Central. Podemos considerar o ano de 210 
como inicio do Reino de Wei, nesta data o po- 
der de toda a China do Norte foi unificado. A 

ambiqao de Tzao Tzao levou-o a conquista do 

vale Yang Tse mas foi derrotado pelas tropasde 
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Sun Chuan 4% ) e Liu Pei ( $<14 ) o que 

ocasionou a divisao em tres reinos (/• )$] );o 

de Wei (da familia Tzao); o dos Han (ou Shu 

Han) fundado por Liu Pei e o de Wu fundado por 
Sun Chuan* 

WEI - (norte) - (-lt> ) - cinco impera 

dores - 

A politica de Tzao e tipicamente le- 

gista, isto e, centralizadora. Uma das carac- 
teristicas dessa nova politica, e a criagao de 

numerosas colonias agricolas que se estendiam 

desde as fronteiras do norte ate o interior do 

Imperio* Estas colonias contribuiram para re- 

compor a economia, reforgar a defesa e contro- 

lar a popula^ao errante. Nesta epoca as voca- 

Qoes guerreiras eram encorajadas pela outorga 

de titulos e recompensas materiais. 

Tzao Tzao autoriza o grupo Hsiung 

Nu a fixar residencia no sudeste de Shansi. 

Urn outro aspecto importante da politi 

ca de Tzao esta no refo^o da legisla^ao pe- 

nal. feita uma classifica9ao de todos os fun 
cionarios em 9 graus hierarquicos• 0 novo co- 

digo dos Wei marca uma data importante na his 
toria do direito chines* 

SHU HAN - (oeste) - '/%) - 2 im- 
peradores; e WU - (leste) ( ? ) - 4 imperado- 
res - 

0 imperio de Shu Han localizava-se em 
Szechwan, regiao rica e isolada, onde eram nu- 

merosas as popula^oes indigenas* Este reino 

foi fundado por Liu Pei, descendente da fami- 
lia imperial dos Han, originando-se dai o nome 

do reino. 

Enquanto o reino de Wu e regido por u 
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ma especie de confedera^ao de familias mais po 

derosas do vale do Yang Tsef no Szechwan deno- 

tam-se tendencias para a centraliza^ao• Talco 
mo Wei, Shu Han e urn estado militar dirigidope 

los conselheiros "legistas", no entanto o seu 

poder vai declinando ate ser anexado por Wei 
em 263, 

D) - DINASTXA CHIN (^"^3) 265-420 d.C. 

A dinastia Chin foi fundada em 
265 d.C. por Shi Ma Yin que estabeleceu a capi 

tal em Loyang e conquistou Shu e Wu. 

Nao decorreram muitos anos e os mem- 
bros da familia imperial se desentenderam, ge- 

rando uma crise interna que deu margem as inva 
soes barbaras do norte (Tribos barbaras:Hsiung 

Nu, Chieh, Hsien Pei, Ti e Ching - conhecidas 

como as "Cinco Tribos Barbaras do Norte")• Em 

316 tropas Hsiung Nu atacaram a capital pren- 

dendo o imperador. Este periodo, ou seja de 

265 a 316 e conhecido por periodo da Dinastia 
Chin do Oeste -ih. 

Devido as constantes invasoes barba- 
ras, a capital da dinastia foi transferida pa- 
ra Nanquim, iniciando-se assim a dinastia Chin 

do Leste. Com a transferencia da capital um 

grande numero de chineses foi para o sul, afim 
de evitar o massacre pelos barbaros que reina- 
vam no norte. 0 norte tornou-se entao uma re- 

giao de batalhas sucessivas. 

Apesar da sua fraqueza a Dinastia 

Chin do Leste soube resistir aos ataques do Nor 

te, sendo derrubada em 420 por Liu Yu que fun- 
dou a dinastia Sung. 

Deixaremos o norte e as invasoes bar- 

baras um pouco de lado e passaremos entao a es 
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tudar as dinastias do SuX nos seus principals 

aspectos, pois a evolu^ao historica das duas 

regioes neste periodo e muito confusa. 

E) - DINASTIAS DO SUL ^ 

1) - Dinastia Sung ou Liu Sung - i£l a ) 420 

-479 d,C. 

Os primeiros anos da dinastia Sung fo 
ram perturbados pelos ataques de outros reinos, 

gozando mais tarde de urn periodo de paz rela- 
tiva, sendo entao desenvolvidas relaqoes com a 

Asia Central e principados japoneses. 

Uma familia de origem humilde e leva- 

da ao poder criando urn atrito com as familias 
nobres, ao mesmo tempo o ataque dos Wei do Nor 

te (ver dinastias do norte) contribui para o 

enfraquecimento desta dinastia, provocando em 
479 a sua queda por Chiao Tao Cheng. 

2) - Dinastia Chi - ) 479-502 d.C. 

Fundada por Tao Cheng esta dinastiate 

ve como fatos mais marcantes o refor^o do po- 

der central e o desenvolvimento de urn grande co 

mercio no vale do Yang Tse e na China do Sul. 
Ha neste periodo uma repressao contra a aristo 
cracia, que provoca em 502 a derrubada da di- 

nastia, quando Chiao Yin, revoltado com a si- 

tuaqao marcha sobre Nanquim, conquistando o po 
der. 

3) - Dinastia Liang CrtC ) 502-557 d.C. 

No reinado de Chiao Yin, intitulado 
imperador Wu, prossegue a expansao da economia. 

A primeira metade do seculo VI e uma epoca de 
prosperidade, sendo conhecida como a Idade de 

Ouro das dinastias do Sul. 

Devido a formaqao de exercitos de 
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trausf i ados e bandidos coniandados por aventu- 

reiros militares, o poder central fica em peri 
fi:o ate que em 557 Chen Pa Chien conquista o po 

der fundando a ultima das dinastias do Sul. 

4) - Dinastia Chen - (pgfc ) 557^589 d.C, 

Nesta dinastia a aristocracia foi a- 
fastada do poder. Aos massacres so conseguiu 
escapar uma pequena parte da antiga nobreza 

dos Liang. 

Esta dinastia e atacada a Oeste,a Nor 
te, nao conseguindo estabilizar sua political 

Em 589 sera derrubada pelo primeiro imperador 

dos Sui. 

F) - AS DINASTIAS DO NORTE E OS DEZESSEIS REI- 

NOS DOS CINCO BARBAROS 

No fim da epoca dos Chin do Oeste, as 
revoltas provocadas por popula^oes nao chine- 

sas levaram a urn desmembramento da China donor 

te em diversos reinos pequenos. Inicia-se as- 
sim, nos principios do seculo IV, urn periodocu 
ja historia politica e das mais confusas,e que 

so terminara com a reunificaqao da Chinado Nor 
te em 439. 

Urn fato de importancia, nesta epoca 

confusa da China do Norte e a constituiqao de 

um grande reino lundado por uma familia proto- 
tibetana (351-394) cujo maior soberano foi Fu 

Jian )que de 370 a 376, conseguiu uni- 
ficar a China do Norte num poderoso estado que 

ameaqou a dinastia Chin do Leste. 

Outro grupo de origem nomade, que foi 

importante dentro da evoluqao historica deste 

periodo, e o que ficou conhecido pelo nome de 
Wei do Norte (3^ • Este conseguiu contro 
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lar a partir do seculo IV as regioes situadas 

entre os Ordes e a bacia do Siramuren, a nor- 
deste de Pequim. Ajudados pelos Chin do Les- 

te contra os reinos, os Wei lanqam uma seriede 
ofensivas vitoriosas, abrindo em 440 acessos a 

Asia Central. 

Os Wei do Norte praticam uma polltica 

do tipo legista, que e caracterizada pela in- 
tervenqao do Estado no controle e na distribui 

qao das populaqoes. Uma seria vigilancia e e- 
xercida sobre os artifices, e o campesinado e 

controlado por um sistema de enquadramento mi- 

litar. Recorreram sobretudo a transferencia de 
4t m ^ • 

populaqao para haver um equilibrio demografi- 

co, e principalmente para povoar a capital Da- 
tong. 

A evoluqao torna-se tao profunda que 

nos fins do seculo V a capital e transferida 
em 494 para Loyang* 

Com o passar do tempo, as tradiqoes 

guerreiras da estepe sao abandonadas, verifi- 
cando-se uma assimilaqao dos usos e costumes 

chineses, por parte das classes dirigentes. Es 

te fato vai causar um descontentamento do exer 

cito das fronteiras e das tribos que estao nos 

limites da zona agricola, gerando assim uma re 

volta em 523. fe o levantamento das "Seis guar 
nigoes'1, a este se segue uma guerra civil que 

se prolongara por dez anos" (524-534). Em 534 

-35, dois comandantes do 'exercito partilham en 

tre si o imperio dos Wei fundando em 534 o Im- 

perio dos Wei Orientais sob o comando de Kao 
Huan e o dos Wei Ocidentais em 535, dirigido 

por Yu Wen Tai. 0 primeiro e dominado por ge- 
nerais de origem nomade, enquanto que o segun- 

do e formado dos sobreviventes da antiga aris- 
tocracia dos antigos Wei de Loyang. 
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Estes dois reinos nao durarao muito, 
pois em 550, uma nova dinastia surge, a dos 
Chfi, que subsistira ate 577, quando foi derru 

bada pelos Chou, que estabeleceram outra dinas 
tia. For fim, em 589, com o estabeleciinento 
dos Sui no poder, acaba o longo period© de di- 

visao que se iniciou desde 222. 

G) - DINASTIA SUI ) 589-618 d.C. 

A dinastia Sui,foifundada em ChangTan 

em 581, como conseqliencia de urn golpe de Esta- 

do, por Yang Jian, que se intitulou Imperador 

(Wei ), mas somente em 589 conseguiu aca- 

bar com o governo. 

A constru^ao de grandes canais e de 

vastos celeiros na regiao de Loyang e na capi- 

tal Chang*an, come^a no reinado do imperador 

Wei e uma das suas primeiras iniciativas foi a 

de construir as duas imensas capitais dos va- 

les do Wei e do Luo. Verificou-se neste perio 

do uma grande expansao maritima, que caracteri 
zou a Dinastia Sui em suas principais obras. 

Mas a partir das inundagoes do curso 

inferior do rio Amarelo, em 611, multiplicam- 

se no Hopeh e Shantung os levantamentos de cam 
poneses. Em 613 sao cortadas as rela^oes com 

os turcos e no mesmo ano ha uma revolta organi 
zada pela aristocracia. 

Um general, chamado Li Yuan, revolta- 

se em 617 e ajudado por seu filho Li Shi Min a 
lia-se aos turcos e marcha sobre Chang*an onde 
funda a dinastia T,angf intitulando-se impera- 

dor Kao Tsu. 

obras pOblicas realizadas durante a 

DINASTIA SUI - 
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Entre 587 e 608, foi construida uma 

rede de vias navegaveis formada por canais ^ e 
por cursos de agua abertos para a navega^ao. 

Esta rede foi prolongada, em 608 por urn canal 

que assegurava as comunicaQoes entre a regiao 
de Loyang e a de Pequim. Foi o primeiro gran- 

de canal da Historia da China. 

Outra grande obra foi a constru^ao de 

celeiros, o mais importante dos quais estava 

situado na confluencia do Luo com o Rio Amare- 

lo e tinha uma capacidade para doze milhoes de 
hectolitros de cereal. 

Incluida na lista das obras realiza- 

das ao longo da dinastia Sui esta a reconstru- 

^ao de Chang*an e Loyang num piano em forma de 
xadres, por volta de 600 d.C» 

H) - DINASTIA T*ANG M ) 618-907 

Como vimos, Li Yuan () fundou 

a dinastia T,ang e intitulou-se imperador Kao 

Tsu. Apos nove anos de governo abdica em fa- 
vor de seu filho Tai Tsung que reinou de 627 a 

649. 

Os primeiros anos dos T'ang correspon 
dem a uma epoca de consolidaqao interna, com a 

repressao das rebelioes, que acabam em 628; a 
uma reorganizaqao administrativa e a divisao 

do imperio em dez grandes regioes. De 626 a 
683 segue-se uma das maiores expansoes milita- 

res na Historia da China, que se baseou prin- 

cipalmente em instituiqoes politicas e economi 
cas. 0 ano de 630, porem, marca o ponto maxi- 

mo da expansao dos T'ang na Asia. 

Os fins do seculo VII e os primeiros a 

nos do seculo VIII sao dominados pela surpreen 
dente figura de uma antiga concubina dos impe- 
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radores^Tai Tsung ) e seu filho Kao 
Tsung (^j , cujo nome era Wu. Muito in- 

fluente a partir de 654, recebe o titulo de im 
peratriz no ano seguinte, reinando de fato a- 
pos 684 quando Kao Tsung morre. Afasta do po- 
der o herdeiro legitimo e toma o titulo de Im- 

perador Tse Tien em 690, fundando a dinastia 

Chou da qual sera o unico soberano e o primei- 

ro e unico imperador feminino da historia chi- 

nesa» 

Apos a morte de Kao Tsung, em 684, Wu 

Tse Tien D'J ) mandou matar numerosos 

membros da familia reinante, transferiu a sede 

de Chang'an para Loyang e mudou toda a nomem- 

clatura oficial, assim como a organizaqao admi 

nistrativa, substituiu ainda os nomes dos luga 
res e inventou 19 novos caracteres da escrita7 

cujo uso se tornou obrigatorio. 

Mas a ascensao de Wu so se explica pe 
la ajuda e apoio oculto da Igreja budistao E- 

la propria ja havia ingressado na vida religio 

sa apos a morte da Tai Tsung em 650. Nesta e- 

poca ha urn grande esbanjamento de riquezas e 
urn desmazelo geral; os camponeses sao sobrecar 
regados de impostos e encargos; os grandes mos 

teiros, os altos funcionarios e osiavoritos da 
imperatriz enriquecem-se e alargam seus domi- 
nios • 

Seu reinado chega ao fim em 710, quan 

do o filho do imperador afastado do poder em 
690 - Li Long Ji ^ ) - elimina o cla 

da imperatriz e poe no trono seu pai, antes de 
le proprio reinar a partir de 712 com o titulo 
de Chuan Tsung () # 

Com a restauraQao da dinastia T'ang 

comeqa a haver uma reorganizaqao das finanqas, 

da administraqao e da vida politica. 0 perio- 
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do mais brilhante da historia dos T'ang eo que 
vai de 710 a 755: Chang'an, a capital, e o cen 

tro de uma civilizaqao cosmopolita onde se mis 
turam influencias vindas da Asia Central,da tn 

dia e do Irao. Nesta epoca a poesia classica 

e os estudos budistas atingem o seu maior bri- 
Ihantismo. 0 mais importante fenomeno ocorri- 

do foi a expansao dos 'Pang, da Coreia ao Irao 
e do vale do Hi ao centre do Vietnam. Esta ex 
pansao teve como conseqtiencia o aumento da in- 

fluencia T'ang em todos os territories vizi- 

nhos. Mas apesar do extraordinario alargamen- 

to, que faz da China a maior potencia da Asia, 

sua estabilidade e fragil: a distancia, a difi 
culdade de comunicagoes entre a capital(Chang^ 

an) e as regioes controladas pelos T'ang expli 
cam o carater precario da ocupa^ao chinesa, on 

de eram mantidas a muito custo colonias milita 
res. Produziram-se entretanto lentas transfer 

ma^oes que mais tarde irao provocar uma das 

maiores crises da historia da China: o sistema 

agrario vai se desagregando e o poder dos co- 
mandantes dos exercitos aumenta com a criaqao 

de regioes militares. Alem disso os T'ang iam 

sofrendo derrotas politicas e alcanqando um 
dos grandes pontos de viragem da historia chi- 

nesa com a revolta do general An Lu Shan ( 

) el 755. Por esta epoca a dinastia co 
meqou a entrar em decadencia e nunca mais se 

restabeleceu• 

Os responsaveis diretos pelo declinio 
e pela queda dos T'ang foram os chamados comis 

sarios imperiais, colocados no comando das re- 
gioes. Eles e seus exercitos, roubaram o con- 

trole do poder imperial sobre as provincias e 
acabaram com os T'ang, provocando um parcela- 

mento da China que iria durar perto de um secu 
lo. 
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Ao longo da crise desagrada-se todo o 
sistema de prote^o montado nas fronteiras do 
imperio: o controle dos Pamires perdeu-se, an- 

tes mesmo da rebeliao de An Lu Shan; o Kansu 

dominado pelos uigures; os tibetanos fazem in- 
cursoes nos oasis da Ksia. Central, no Kinghai 

e parte do Kansu, chegando em 763 ate Ninghsia 

e Chang*an. Estas e outras perdas^ causaram 
um recuo geral que se acentua no seculo X. 

I) - AS CINCO DINASTIAS ^ ) 907-960 

A concentraqao dos poderes militares 

nas maos dos chefes de Estado e caracteristica 

da £poca das Cinco Dinastias e do inicio da e- 
poca Sung. 

Este periodo corresponde a um prolon- 

gamento das guerras civis dos ultimos anos da 

dinastia T,ang e contou com um total de dez im 
peradores• 

As cinco dinastias foram: 

1) - Posterior Liang ou Cltimos Liang 

<4 ) 907-923 ^ 
2) - Posterior T*ang () 923- 

936 . 

3) - Posterior Chin 936- 

947 ^ 
4) - Posterior Han ) 947-951 
5) - Posterior Chou ) 951-960 

Salientamos aqui, a situaqao dos Clti- 

mos Chou, que tiveram papel de grande importan- 
cia na sucessao de vitorias da dinastia Sung: - 

Em 951, o general Kuo Wei fun 

da em Kaifeng a dinastia dos Cltimos Chou e unT 
fica quase que completamente a China do NorteT 
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A partir da fundagao, ate a queda desta dinas- 

tia, verifica-se o cuitivo de terrenes baldios, 
a criaqao de colonias militares, a diminuiqao 
dos impostos e a renovaqao do Imperio com a a- 

nexaqao do Norte do Szechwan e a regiao entre 
os rios Hual e Yang Tse. Assim quando Chao 

Kang Yin l|L ) funda em Kaifeng a nova 
dinastia, isto Ihe permitira alargar a obra 

dos Chou e consolidar sen poderio. 

J) - DINASTIA SUNG ) 960-1279 

0 fundador da nova linha dinastica 
(Chao Kang Yin), coloca-se no comando dos exer 

citos, dirigindo a nova expansao militar que 
desta vez vai se limitar a recuperaqao do ter- 

ritorio chines, nao se desenvolvendo para o ex 
terior. Foram as seguintes as etapas da reunl 

ficaqao: 

- 963 (Medio Yang Tse) 

- 965 (Szechwan) 

- 971 (Kuangtung) 
- 975 (Anhwei, Kiangsi e Hunan) 

- 978 (Kiangsu e Chekiang) 

- 979 (Shansi) 

No reinado do 3Q imperador Sung o im- 

perio dos Tartaros Kitan (conhecido como Liao) 

estavam no apogeu, e lanqam frequentes ofensi- 
vas aos Sung* Ate que em 1126, a subita inva- 

sao dos Nu Chen (populaqao sinizada da Manchu- 

ria) tambem conhecidos como Chin), destroi os 
Liao e ocupa a China do Norte* 

A corte Sung mudou-se entao para Hang 
chow, na provincia de Chekiang, ficando conhe- 

cida entao como Dinastia Sung do Sul. Foi al 

que outro inimigo surgiu - os Mongois - que a- 

pos a conquista dos Nu Chen e dos Sung em 1279^ 
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estabeiecem um grande imperio. 

L) - DIM AST1A YlAM 01 MOMGOL <Xify) 1280-1368 

Com a entrada dos raongois na China, 
vai haver inteira mudan^a no mapa politico do 

noroeste asiatico e o estabelecimento de um no 
vo governo com capital em Pequim (1215). Por 

esta epoca a China ficou conhecida pelo nomede 

Cathai. 

No periodo de Gengis Khan (1210-1227), 

os mongois nao tinham ainda uma administrate 

propriamente dita e nem tinham sido influencia 
dos pela China antes do inicio da sua conquis- 

ta. Apos a morte de Gengis Khan os contatos 

com a China do Norte foram limitados e so apos 

o reinado de Ogodei (1229-1241) quando comple- 

tada a ocupa^ao setentrional e que suas rique- 

zas comegaram a ser exploradas. 

A conquista do Sul da China (1279),as 

expedites lan^adas contra o Japao, Birmania, 
Vietnam e Java, foram organizadas pelos mon- 

gois, com tropas recrutadas na China e frotas 
coreanas chinesas. 

Para explorarem os povos e as rique- 
zas da China, os mongois tiveram que recorrer 
as instituigoes chinesas, e em 1271 adotaram o 

titulo dinastico chines Yuan. 

Os mongois definiram os grupos etni- 

cos em categorias especificas e instituiram 
tambem uma rigorosa estratificat© social. E- 
xerceram uma forte pressao que parece ter sido 

maior na China do Sul, e que se tornaria insu- 
portavel no Baixo Yang Tse, onde se desenvolve 

ram entre 1351 e 1368 os mais poderosos nu- 
cleos de rebeliao responsaveis pela derrubada 

da dinastia mongol. 
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0 dominio mongol favoreceu a penetra- 
^ao da civiliza^ao islamica na China. Assiqo 
comunidades muQulmanas sao formadas na China do 

Norte a partir de 1274. Os seus descendentes 

que se fundirao com as popula^oes chinesas pro 
curarao no entanto conservar a sua autonomia a 

te a epoca contemporanea. As influencias isla 
micas, nao deixaram, portanto, de se fazer sen 

tir na epoca mongol: a constru^ao de mesquitas, 
assim como de outras obras mu^ulmanos e um 

grande numero de chineses convertidos ao isla- 
mismo, sao algumas delas. 

Uma grande por^ao de estrangeiros que 
veio para a China durante a epoca mongol, tam- 

bem deixou vestigios em sua passagem. 

As condiqoes de vida da epoca mongol 
sao descritas nas "Viagens de Marco Polo", on- 

de o Oriente ficou conhecido na Europa,por sua 

superioridade. Ao descrever Hangchow,Marco Po 
lo diz: 

"Suas ruas e canais sao exten- 
sos e de suficiente largura para per- 

mitir o livre transit© de botes e car 
retas de abastecimento• Diz-se la 

que o numero de pontes de todos os ta 
manhos sobe a doze mil. As que cor- 

tam os principals canais e se ligam 
as ruas mais importantes tern arcos tao 
altos, e construidos com tamanha habi 

lidade, que os barcos de velas aber- 
tas passam por baixo deles. Ao mesmo 

tempo carros e cavaleiros passam por 

cima, sem que o declive os atrabalhe, 
tao bem calculados sao, relativamente 
a altura das ruas ... Existem dentro 

das cidades dez pra^as ou mercados, a 

lem de inumeras lojas em todas asruas 
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Cada iado dessas pra^as tem meia mi- 

Iha de comprimento e nelas despeja a 

rua principal com quarenta passes de 

largura, rua que vai de um extreme da 

cidade a outre. Em diregao paralela 

a esta rua corre um canal muito largo, 
com armazens construidos de pedras 

nas margens, para a comodidade dos 

mercadores que chegam da India ede ou 

tras partes com mercadorias. Estao 

desse modo convenientemente situados 

os mercados, nos quais, tres vezes 

per semana, se reunem de 40 a 50 mil 

pessoas ..« 

As ruas sao cal^adas de pedras, 

os tijolos ••• A principal tem dez 

passes de pavimentagao lateral^ e o 

centre calQado de pedregulho; e provi 
da de drenos para as aguas das chuvas, 
que sao levadas para os canais, de mo 

do que a rua se conserva sempre seca. 
Nessa parte apedregulhada carros pas- 

sam e repassam sem cessar. Esses car 

ros sao compridos, cobertos de toldo, 

com coxins e cortinas de seda, e delo 

ta^ao para seis pessoas ••• De cada 

lado da rua principal erguem-se casas 

de grandes dimensoes •.• Tanto os ho 
mens como as mulheres mostram boa com 

plei^ao e beleza. Pela maioria ves- 

tem-se de seda ... As mulheres sao 
belas e criadas em habitos delicados 

e languidos. 0 luxo de seus vestidos 

de seda e das joias nem sequer pode 
ser imaginaqao". 

DISSOLUQXO DO IMPfeRIO MONGOL - 

A queda da dinastia Yuan nao se veri- 
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ficou somente, gramas a crescente hostilidade 
das massas populacionais chinesas, mas tambem 

por multiplos motives como a desorganizaQao ad 
ministrativa, a inflaijao do papel moeda adota- 

do pelos mongois, as fraudes dos funcionarios, 
etc. Dessa forma o dominio dos Yuan teve cur- 
ta dura^ao# 

Apesar disso, o Ocidente recebeu tan- 

to das epocas Sung como Mongol, elementos que 
iriam permitir o seu desenvolvimento, e que fo 

ram transmitidos pelas cruzadas dos seculos 

XIII e XIV, e pela expansao dos mongois - in- 
venqao sugeridas pelas tecnicas chinesas e in- 

fluencias diretas. 0 uso do papel, bussola,le 

me, aplicaqao do moinho hidraulico aos teares7 

o trabuco, o carro de mao, explosivos, roda de 
fiar, xilografia (de onde nascera tal como na 
China a tipografia de caracteres moveis), i- 

riam permitir o advento dos tempos modernos no 
Ocidente• 

VIII - AS DINASTIAS DA 

IDADE MODERNA 

A) - DINASTIA MING 1368-1644 

0 imperio dos Ming foi fundado por urn 
campones /chamado Chu Yuan Chang (-^T ) • 
Sua obra ressuscitou a prosperidade material da 

China, restituindo-lhe seu poder e prestigio 
no exterior; ele deu a politica chinesa urn im- 

pulse que se fara sentir ate meados do seculo 
XV, Apos sua morte, o segundo imperador dos 

Ming procurou o poder dos principes da fami- 
lia imperial estas medidas originaram uma rebe 

liao comandada por Chu Ti (tio do imperador), 
na regiaode Pequim. Chu Ti tomou Nanquim em 
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1402 com o auxilio dos eunucos, e adotou o no- 

me de Yong Le ) 1403-1424), transferin 

do a capital do imperio para Pequim. Em seu 

reinado, foram feitos esforqos para firmaro po 
derio da China no exterior visando a expansao 
diplomatica e militar, que deu ao pais as fron 

teiras da epoca Yuan, chegando mesmo a incluir 

o Vietnam (1425-1435). 

Esta epoca ficou famosa pelas suas 

grandes expediqoes maritimas, que revelam a su 

perioridade tecnica da China no principiodo se 

culo XV e o seu avanqo sobre Portugal e Espa- 
nha, cujos navios so empreenderao longas via- 

gens nos ultimos anos daquele seculo. Foi com 

vista a longinquas expediqoes maritimas e a 

construqao de uma esquadra, que em 1391, foram 

plantadas mais de 50 milhoes de arvores na re- 

giao de Nanquim. 

Urn eunuco mu^ulmano - Cheng Ho 

) - foi colocado a testa das sete expeai- 

9oes maritimas realizadas durante o reinado de 

Yong Lo e de seu sucessor Chuan Te ) 

1425-1435. 

As datas e itineraries das expediqoes 
foram: 

1) - 1405-1407: costa sudeste do Viet 

nam, Java, Samatra, Malaca, Cel- 

lap e Calicute. 
2) - 1407-1409: Calicute, Cochim eCei 

lao. 
3) - 1409-1411: Siao, Malaca, costas 

do Malabar e Ceilao. 
4) - 1413-1415: Calicute, e Ormuz; Mo 

gadisco e Adem. 
5) - 1417-1419: Ormuz, Samatra e Ara- 

bia • 
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6) - 1421-1422; Samatra, Africa Orien 
tal e Golfo Persico. 

7) - 1431-1433: Vietnam, Java, Sama- 

tra, Malaca e Ormuz, 

Foi nessas expedi^oes da qual partici 

pavam dezenas de juncos e cerca de 20 mil ho- 

raens em cada viagem, que a China conquistou 
um grande prestigio em todos os mares da Asia 
Oriental, nas ilhas e peninsulas do sudeste fn 

dico • 

Os exitos da Cheng Ho no sudeste asia 

tico foram tao grandes que ele chegou a ser dl 
vinizado e seu culto nao desapareceu ate hoje. 

Suas expedi^oes iriam ter como conseqllencia o 
increment© da antiga corrente comercial e da i 

migra^ao chinesa para territories do sudeste a 

siatico e para os portos da India Meridional." 

0 regresso da ultima expediqao de 

Cheng Ho em 1433 marca o fim de uma epoca de ex 
pansao* 0 afastamento dos mares corresponde a 
uma retirada das estepes, e as ofensivas do 

Ming na Mongolia esbarram com) uma resistencia 

mais tenaz dos grupos nomades, que passam por 
sua vez ao ataque. 

Apos a retiradaidos mongois para o nor 
te, dois grupos nomades predominaram ao longo 

da dinastia Mingt no noroeste os Oirats ( mon- 

gois) e no nordeste os Tartaros. 0 primeiro 
grupo foi unificado durante o reinado de Chepg 
Tong ( ) 1436-1449) e suas incursoes 

na China do Norte tornam-se cada vez mais fre- 

qtlentes* Isto obrigou aos chineses a cons- 
truir uma linha de muralhas interna, mas mesmo 

assim esforqo algum foi feito para libertar as 

provincias do norte da pressao das tribos mon- 
gois, Em 1449, o imperador chines foi aprisio 
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nado pelos mongois e so sera resgatado em 1457, 

este incidente assinala a passagem da China a 

uma politica defensiva. lista politica passiva 
levara, em meados do seculo XVI a uma situa^ao 

critica, que se agravara em 1552 com a unifica 

^ao das tribos da estepe. Somente em 1573 asl 

tua^ao se acalmara, com urn tratado entre o Im- 

perador Ming e os mongois. Logo porem, novos 

perigos surgem: os japoneses penetram na Co- 

reia e os Lu Chen (grupo localizado a norte de 
Pequim) formam uma nova potencia que dentre em 

pouco tomara o nome de manchus. 

A situa^ao do imperio Ming nas vespe- 

ras da invasao explica por que razao os man- 

chus nao tiveram dificuldade em entrar na Chi- 

na. Tudo Ihes era favoravel; anarquia geral, 
rulna das finanqas publicas, desorganiza^ao 

do poder central, fraqueza dos exercito esta- 

cionados no Hopeh para defender a capital (Pe- 
quim), divisoes entre os chineses, apoio das 

classes elevadas aos inimigos. Mesmo assim, 

muitos continuaram a resistir apos a queda de 

todo o continente nas maos dos manchus. Urn 
dos mais famosos lutadores da resistencia foi 

o general Cheng Cheng Kung mais 
conhecido por Koxinga, ele velejou em 1661 com 
suas tropas para Taiwan (Formosa) visando reto 

mar o continente, e apesar de nao ter consegul 

do seu intento,obteve exito conseguindo abrir 

esta ilha para a habitaqao dos chineses. 

0 ultimo rei Ming reuniu a sua volta 
toda a familia e rogou a esposa que se matasse, 
em seguida enforcou-se com o cinto, antes po- 

rem afixou na lapela o seu ultimo edito impe- 

rial : 

"Nos pobres em virtudes e de 
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despresivel personalidade, incorremos 

na ira de Deus nas alturas. Meus mi- 
nistros enganaram-me. envergonhado 

que irei ao encontro dos meus antepas 
sados. Por isso, eu mesmo tiro demiin 

a coroa e com os cabelos caidos sobre 

o rosto espero o esquartejamento as 
maos dos rebeldes"• 

Os manchus enterraram-/no com todas as 

honras e estabeleceram a dinastia Chin (a Ima- 

culada)• 

A ENTRADA DOS ESTRANGEIROS EUROPEUS E 

missionArios JESUlTAS NA CHINA 

As naus portuguesas atingem pela pri- 

meira vez as costas do Kwangtung nos anos 1514 
-1516. Os espanhois alcanqam os mares da Asia 

Oriental em 1543 e os holandeses em 1600. Es- 

tes recem chegados aos circuitos comerciais do 
Extreme Oriente e do Sudeste Asiatic© fazem 

parte do context© humano destas regioes do mun 
do e estao ligados, por intermedio dos chine- 
ses, aos territories da Asia de Sudeste nos 

quais estabeleceram suas feitorias. Admite-se 

que certas influencias europeias tenham comeqa 

do a penetrar por seu intermedio nas regioes 

maritimas da China do sul e sudeste, mas so a 
partir da entrada dos primeiros missionaries je 

suitas, nos ultimos anos do seculo XVI, que se 
come^a a dispor de dados seguros. 

A cristandade ocidental tinha tido 
seus primeiros contatos com a Asia Oriental en 
tre meados do seculo XIII e o ano de 1338^ 

Quando os primeiros missionarios estabeleceram 
-se em uma pequena feitoria portuguesaf situa- 
da em Macau (este nome significa "Baia da San- 
ta Mae" e provem da existencia de urn pequeno 
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templo de marinheiros dedicado a um divindade 

do mar), prosseguiram em dire<jao a Pequim, es- 
palhando-se pela regiao do Baixo Yang Tse, on- 

de depois tiveram contatos com os meios letra- 

dos. Atingiram tambem Fukien, Honan, Shansi, 

e Szechuan. Estes jesuitas prestaram serviqos 
aos imperadores como matematicos, astronomicos 

e cart6grafosf conseguindo assim manter-se em 

Pequim ate o fim do seculo XVIII. 

B) - DIANSTIA CHIN ) 1644-1911 

Os manchus, sao uma populagao de ori- 
gem tungusica e nao mongol, que fundaram a di- 

nastia Chin ocupando todo o territorio chines 
em 1644. 

Rapidamente, os manchus se achinesa- 
ram, e durante o govern© do segundo imperador 

da dinastia, a China conseguiu alcanqar o cli- 
max em seu poder. Subindo ao trono com a ida- 

de de 7 anos, Kang Hsi (jJ? ); passou a di- 
rigir o imperio que incluia nao so a China,co 

mo tambem a Mongolia, a Manchuria, a Coreia, a 

Indo-China, o Anam, o Tibete e o Turquestao. 

Kang Hsi (1662-1722), governou este imperio com 

sabedoria e justi^a. Era energico e de espiri 
to alerta, amigo do estudo e das artes. Via- 

jou por todo o reino, corrigiu os abusos e re- 

formulou o codigo penal. Neste periodo a lite 
ratura e as ciencias floresceram assim como a 

arte da porcelana atingiu o apice. Ao falecer 

disse: 

"Em seculos ou milenios futu- 
res receio que a China sofra da coli- 

sao com varias na^oes que d'alem mar 
mandaram para aqui sua gente"• 

Estes problemas previstos por Kang Hsi 
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seriam enfrentados por Chien Lung ( 

nos ultimos anos de seu governo. 

Chien Lung dirigiu a China durante 

duas geracjoes - de 1736 a 1796 — e abdicou 

aos 85 anos, mas mesmo assim Icontinuou a in- 
fluir no governo ate a sua morte (1799) • 

Em 1796, ocorreu urn incidente que nos 

faz recordar as palavras ditas por Kang Hsi: A 
Inglaterra, que provocara a colera do impera- 

dor com a introdugao do opio na China, enviou 

Loyd Macartney para negociar urn tratado de co- 
mercio. Chien Lung, enviou entao a seguinte 

resposta a George III, rei da Inglaterra 

"Nao dou valor a objetos estranhos e engenho- 

sos e nao tenho emprego em meu pals para vos- 
sas manufaturas, Esta, portanto e a minha res 
posta ao vosso pedido de manter urn representan 

te em minha corte"• Com estas orgulhosas pala 

vras a China procurou deter a Revolu^ao Indus- 

trial, mas em vao. 

A Europa revitalizada pela descoberta 
da energia mecanizada, tornou-se capaz de pro- 

duzir artigos industriais e nao podendo dar 

saida a toda a produ^ao das maquinas via-se o- 

brigada a procurar mercados externos. Foi a 
compulsao das inven^oes e das circunstancias, 
que o seculo XIX ocasionou urn choque entre as 

velhas civilizaqoes asiaticas e a revitalizada 

civilizaqao do Ocidente. Assim comeqaram a a- 
parecer os primeiros indicios de destruiqao da 

civilizaqao chinesa. 

OS ESTRANGEIROS NA CHINA - 

Em 1517, os Portugueses apareceram em 
Cantao, e embora conquistassem desde cedoi a i- 
ra dos chineses, foram recompensados em 1557, 
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pelo auxilio que deram a China contra outros 
piratas, com a autoriza^ao de se estabelecerem 

em Macau, e governa-la como cidade sua. Ali 
construiram grandes fabricas de opio que Ihes 
davam enormes rendimentos. 

Depots vieram os espanhois, que con- 
quistaram as Filipinas e se estabeleceram na i 
lha chinesa de Formosa; e logo a seguir os ho- 

landeses, ate em 1637 cinco naus inglesas se di 
rigiram rumo a Cantao. Os ingleses a exemplo 
dos Portugueses viram no opio urn bom produtopa 
ra penetrar no mercado chines. 

0 governo chines vendo-se amea^ado por 
esta droga, proibiu o seu uso em 1795. Mastan 
to os chineses como os ingleses mostravam-sean 
siosos por negocia-la e isto foi incentivadope 
los funcionarios chineses subordinados. 

Finalmente em 1838 o governo de Pe- 
quim exigiu a execu^ao da lei contra o opio e 
uma energica autoridade - Lin Tze Hsu - orde- 
nou aos importadores estrangeiros a entrega do 
opio. Os importadores recusaram-se e Lin Tze 
Hsu forgou-lhes a entrega de vinte mil caixas 

aproximadamente• Os ingleses em represalia re 
tiraram-se para Hong Kong e deram inicio a pri- 
meira Guerra do 6pio (1839-1842). Os ingleses 
entao, bombardearam as cidades chinesas da cos 
ta, e por meio do dominio do Grande Canal forl 
garam os chineses a paz sendo feito por esta o 
casiao o Tratado de Nanquim que cedia aos in- 
gleses a ilha de Hong Kong, e abria ao comer- 

cio estrangeiro os portos de Cantao, Amoy, Fo- 
ochow, Ningpo e Shangai impondo tambem uma in- 

deniza9ao que cobrisse as despesas da guerra e 
os prejulzos do opio destruido. Outras naqoes 

estrangeiras envolveram-se tambem no caso 
(E. U. A. e Franga) e requereram o mesmo di- 
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reito de "extraterritorialidade" dado aos in- 
gleses. Esta guerra assinala o inicio da de- 
sintegra^ao do regime chines: a autoridade go- 
gornamental se enfraqueceu com a derrota e va- 

ries movimentos rebeldes surgiram em Pequim, 
dentre eles urn grupo chefiado por Hung Hsiu 
Ch'uan ^ ^ \ (lue chegou a derru 

bar a dinastia Manchu em 1850 - este fato fi- 

cou conhecido pelo nome de Rebeliad T^ai Ping 
(paz). Este grupo se raanteve no poder ate 

1864. 

Durante a agita^ao T'ai Ping o gover- 

no teve que se defender da 2a Guerra do 6pio 
(1856-1860). 

A Inglaterra apoiada pela Franga e Es- 
tados Unidos pediu a legislagao do trafico do 
opio, e tambem urn acesso a mais cidades. Dian 

te da recusa, os ingleses e franceses invadi- 
ram Cantao e tomaram os fortes de Tientsin, a- 
van^ando depois sobre a capital, destruiram o 

Palacio de Verao. Finalmente os chineses fo- 
ram for9ados a subscrever urn novo tratado - o 

de Pequim, que abria dez outros portos ao co- 

mercio estrangeiro alem de outras duras impost 
9oes. 

Animados por estas faceis vit6rias,os 

europeus come^aram a servir-se de partes daChi 
na: 

- A Russia tomou o norte do Amur e o 

leste do Rio Ussuri (1858) 
- Os franceses se apropriarara da Indo 

China (1860) 

- Os japoneses atacaram a China derro 
tando-a em 1895, tomando tambem a I 
lha de Formosa 

- Os alemaes, em 1898 tomaram a penin 
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sula Kiaocnow- 

Foi asyim que o imperio chines foi di 
vidido pelos estrangeiros. 

OS 0LTIMOS ANOS DA DINASTIA CHIN 

Quando os aliados invadiram a capital 
durante a segunda Guerra do 6pio, o imperador 
Hsien Feng ) fugiu para Jehol e deixou 
o trono ao seu filho de 5 anos. fz'u Hsi &f. 

) mae do menino tomou entao o poder, gover 
nando a China impiedosamente durante uma gera- 
^ao. Tz'u Hsi ficou conhecida no Ocidente co- 
mo a Rainha Viuva. Quando seu filho ja estava 
perto da maioridade, morreu, e Tz'u Hsi colo- 
cou desta vez no trono outro menor - Kuang Hsu 
- e continuou a governar. 

For ocasiao da subita invasao da Chi- 
na pelos japoneses, e a serie de espolia9oes 

europeias, surgiu um movimento modernizador da 
China que possula aprova^ao de Kuang Hsu. Es- 
te agora ja maior, lan^ou uma serie de prodi- 

giosos decretos sem a aprova9ao da Rainha Viu- 
va, que enfurecida, ordenou que Kuang Hsu apri 

sionado anulando—Ihe as medidas. Ergueu—se en 
tao um movimento reacionario contra todas as I 
deias ocidentais (que Kuang Hsu aprovara)e que 
a astuta viuva canalizou para seus propositos. 

Essa organiza9ao era conhecida como 1 Ho 
Ch'uan - literalment© "Gremio dos Pulsos Justi 

ceiros" - ou historicamente os "Boxers" (19007 
e tinha como objetivo derrubar a Imperatriz do 
poder, esta porem, convenceu os chefes boxers 
a voltarem-se contra os invasores estrangeiros. 

Assim os boxers comeqaram a chacinar indiscri- 

minadamente todos os estrangeiros que ananha 
vam. 
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Para proteger seus nacionais, for^as 

europeias de novo aliadas marcharam sobre Pe- 

quim, saqueando a cidade. A imperatriz foge 

entao para Hsian Fu, e os estrangeiros impoe 
uma indenizagao, da qual parte foi restituida 
mais tarde a China pelos EUA, Inglaterra, Rus- 

sia e Japao, para que fosse gasta em bolsas de 
estudo para estudantes chineses. 

A Rainha Viuva faleceu em 1908 e na 
vespera fizera assassin^ar Kuang Hsi. Assim su 

biu ao trono P'u Yi (5^2 ) i sobrinho de 
Kuang Hsi, mas a dinastia estava em decadencia 

e com revoltas progressistas de todos os lados, 

o novo imperador nao teve o apoio dos exerci- 
tos e por isso abdicou, lanqando a seguinte de 
claraqao: 

"0 povo de todo o Imperio tern 
hoje o pensamento voltado para a Repu 
blica ••• Em vista disso eu decido 

que a forma de govern© da China seja 
a republica constitucional, para a sa 

tisfa9ao de todos dentro do Imperio"! 

Assim se iniciou um outro capituloden 
tro da historia chinesa. 



: 

55*. 

<2- 
10 

1A 

2fl 13 

30 
^3 

^5 
3A 

27 
^6 

2g 3X 

17 15 

ft/ 

I N O 
5 

18 V9 
M H 

<C7"a __a 
p. t 1 1 L 

A CHINA E SUAS 35 PROVfNCIAS - 

1) Anhwei 19) Kwangtung 
2) Antung 20) Kweichow 
3) Chahar 21) Lianning 
4) Chekiang 22) Liaopeh 
5) Fukien 23) Ninghsia 
6) Heilungkiang 24) Nunkiang 
7) Hokiang 25) Shansi 
8) Honan 26) Shantung 
9) Hopeh 27) Shensi 

10) Hsingan 28) Sikang 
11) Hunan 29) Sinkiang 
12) Hupeh 30) Suiyuan 
13) Jehol 31) Sungkiang 
14) Kansu 32) Szechwan 
15) Kiangsi 33) Taiwan 
16) Kiangsu 34) Tsinghai 
17) Ki'rin 35) Yunnan 
18) Kwangsi 



75 

quadro das dinastias 
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Huang Ti - Retrato conjectural 

do famoso imperador lendario* 

(Desenho do San ts'al t'u hul, 
1607) 
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1-2: Tipos de ceramica neolitica 

China do Norte. 
da 
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Inperador Huang Ti (Idado doa Cin 

oo Imperadores - 2357)» Nestetem 
po fol inventado o compaseo. 

C H INA E 0 MUNDO 

A.C. 
3000 Idade das Piramidee 

2698 
2400 0 Rei Medio em %Lto, 

2357 
2255 

Imperador Yew? 
Imperador Shun 
0 Imperador Yu, fundou a Dinas- 

tla Hsia. 

Fin da Dinastla Hsla e fundagao 

da Dinastla Shang pelo Imperador 
Tang (1766-1122) 

Fim da Dinastla Shang e fundagao 

da Dinastia Chou pelo Imperador 

Wu (1122-256). 

Principle do Perlodo da Primavera 
e Outono I-4811 

2197 
2000 A civilizagao de Mecenas.(-1500) 

i960 Os hehreus emigraram na Peninsu- 

la grega. 

1766 

1550 Bnigragao dos hebreus ao EJglto. 
1194 Guerra de Troia (-1184) 

1122 

1100 Saul fundou 0 Reino de Israel. 

1000 Zoroastro. 

900 Idado de Homero. 
814 Fundagao da cidade de Cartago pe 

los Fenlcios. 

753 Fundagao da Roma, 

722 
586 Deatruigao de Jerusalem por Nabu 

codonoaor e cativagao dos hebreus 
em Babilonia, 
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Confuoio (-479) 

Perfodo das Lucas dos Estados 
(-221) 
Mencio (-289) 

Falecimento de Chu Yuan, estadis- 
ta e poeta 

Fim da Dinastia Chou 
0 imperador Shih Huang, uniu a 
China e fundou a Dinastia Chin 

Construgao da Grande Muralha. Fim 

da Dinastia Chin e funda^ao da Di 
nastia Han pelo Imperador(Kao Tsu 
Expedlsao ao Ocidente de Chang 
Chien1 

Chegada do Budismo a China| 

Fim da Dinastia Han do Leste 
0 Imperador Kuang Vu, fundou a Di 
nastia Han do Leste) 

m \ 
0 Japao, pa^ou iributo a China; 

Comedo das rela^oes Sino-Japo- 
sas 

Tsai Lun inventou papel 
Russia pagou tributo a China 
Fim da Dinastia Han e comego do 
Tres Reinos. 

56O Giro fundou e govemou o Impeno 
Persa. 

557 Gautama Sakiamunil(477). 

551 
509 Roma proclamou Republica. 

449 Socrates 

403 

372 
356 Alexandre o Grande (-323)* 

299 
264 Primeira Guerra Punica (-241) 

256 

221 
218 Segunda Guerra Punica (-201) 
214 

207 

122 
60 Primeira Triunvirato; Cesar,CraS 

so e Pompeu, 
44 Assassinato de Cesar 

31 Reinado de Augusto (-14 D.C.) 
4 Nascimento do Jesus Cristo 
1 D.CJ (Depols de Cristo) 

8 

25 
54 Reinado de Neron (-68) 

57 
70 Destruigao de Jerusalem 

89 
166 

220 
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Q imperador Wu fundou a Dinaetia- 
Tsin 

l^im da Dloastla Tain e comedo do 

perfodo das Dlnaatlaa Norte e Sul 

0 Imperador Wen fundou a Dim at la 

Sui. 

0 Imperador Kao Tau, fundou a Di- 

nastla Tang 

Chegada do Neatorianismo a Chim 

Invengao da tecnica da imprensa 
Li Po, poeta famoao (-762) 
Tu Fu, poeta famoao (-770) 

Rebeliao de An Luahan 

Pim da Dlmatia Tang e comego daa 

Cinco Dinastlaa (-959) 
0 Imperador Tai Tsu, fundou a Di- 

naatia Sung. 

265 
330 0 Imperador Constantino cambiou 

a corte a Constantinopla, 
392 1 0 Criatianismo estabelecido como 

Religiao ofioial do Imperio Roma 

no. 
0 Imperio Romano dividiu-se defl 

nltivamente. 

395 Diviaao do Tmperio Romano em 
dole. 

420 

449 0a Angloaaxonea eatabelecem-sena 
Grao Bretanha. 

493 Teodorico o Ostrogodo conquistou 
Italia e tornou-se Rei da Italia 

589 
590 0 Papa Gregorio 0 Grande (-604) 

618 
622 A Hegira de Maome da Meca a Medi 

na. Comeqo do calendario maoml 

tano, 

635 

701 

712 

755 
771 Carlos Magno unificou o Reino dos 

Francos, 
800 Carlos Magno fol coroado como Im- 

perador do Imperio Ifcmano, 

906 

960 
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Por este tempo Pi Sheng inventou 
os tlpoe modavele de imprenea 

Yueh Pel, general fanoao (-1141) 
Pundagao da Dlnastla Kin 
Ob Imperadorea Hui Tsun e Chin 

Tsung captadoe pelos Klns« 
Chu Hai. filoeofo (-1200) 

Ob mongois ocupam Kin 

Kublal Khan fundou a Dlnastla 
Yuan 

0 Imperador Tai Tbu expulao" os 

Mongols de China e fundou a Dl- 
nastla Ming. 

Expedicao de Cheng Ho para o Mar 
do Sul 

962 Otton o Grande e coroado Impera- 
dor do Sacro Imperlo Romano. 

1041 
10^6 Guilhermo, Duque de Normandia,, 

conquistou Inglaterra, 
1096 PrimeIra Cruzada (-99) 

1103 

112? 
1139 
1200 Pundaqao das Dniversldades de Pa 

rle e Oxford, 
1206 Temuchin unificou as Tribos Mon- 

gols e proclamou Genghis Khan. 
121S Firma da Carta Magna. 

1234 
1240 Os Mongols conqulstam Russia. 

1365 Dante Allghieri^-1321). 
1271 Vlagem de Marco Polo 

1280 

1339 A Guerra dos Cem Anos (-1453) 

1405 
1431 Santa Joana De Arco e queimada 

em Ruen 
1438 Gutenberg inventou a Imprensa do 

tipo mudavel, 
1453 Flm do Imperlo Oriental Romano 

1368 
1378 1 Grande Oigma 
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Vang Yang-Ming, filosofo (-1529) 
1471 

14^2 Colombo descobriu America 

1517 Martin Lutero lan?ou a reforma da 
I«re.ia, 

1519 Fernando de Magalhaee cirounave- 
gou 0 Olobo, 

1558 Isabel, Rainha de Inglaterra 

(-1603) 
1564 Nascimento de Shakespeare, 

1587 
Chegada de Mateo Ricci a Nanking 1618 Guerra dos Trinta Anos (-48) 

Cheng Cheng - Kung (Koxinga) 
(-I662) 1624 Os holandesesl ocupam Taiwan (-42) 

1643 Luis XIV, Rel de Franca (-1715) 
0 Imperador Shun Chlh, ooupou 

Pekim (Pelplng) e fundou a Di- 
nastla Ching 1644 
Koxinga ocupou Taiwan 1661 

Kang Hsl Imperador (-1722) l66l 

I672 Pedro o Grande, Imperador da Rus- 

sia (-1725). 
Chien Lung Imperador ((1795) 1736 

1756 A Guerra dos Sete Anos1(-63) 
Qcupa?ao de Slnkiang 1760 

1764 Watt inventou a maqulna modemade 

vapor. 

1776 Independenoia dos Estados Unidos, 
Fim da Hhciclopedla Imperial(Ssli 
Ku) 1782 

1709 A Revoluftao Francesa, 
I8I5 Ifapoleao I foi derrotado em Wa- 

terloo, 
1822 Proclamou-se a independenoia do 

>» Brasil. Guerra do Opioj 1840 

Efupcao da Rebeliao de Taiping 

1850 

Br. Sun Yat-Sen (-1525) ^ ClTil 



86 

J.869 Abertura do Canal de Suez 
1870 Guerra Franco-Prussiana 

1888 

1894 
1900 
1903 Ouerra jRuseo-Japoneaa 
1910 Japao ocupou Corela. 

1911 
1914 Primeira GuerrajMondial (-19) 

Abertura do Canal de Panama. 

Constru5ao da primeira estrada 
de ferro desde Tientsin a Taku. 
Dr. Sun Yat-Sen fundou a Hsing 
Chung Hui (A Associagao do Renas- 
cimento da China) 
Levantamento doa Boxers 

Fundagao da Republioa da China. 

Yuan Shih-Kai proclamou-s# Impera 
dor 

Inicio da Revolugao Literaria de- 
pois do Movlmento do ftuatro de 
Maio, 

Eipedigao do Exercito Revolucio- 

nario Chines ao Norte, 
Japao provocou o Incidente Manchu 

Comedo da Guerra Sino-Japonesa 

Renuncla do Japao 

Proclamada a Constituigao da Repu 
blica 
0 Governo Nacional transferiu a 

Taiwani. 

1915 
1917 0s comunistas prenderal 0 podeir 

na Russia. 

Guerra Civil de Espanha 

Segunda Guerra 1 Mundial 
Fundacao da ONU. Explosao em 

Hiroshima da primeira bomba ato 
mica da historia, 

1947 fndia proclamou a Independencia . 

1949 

1919 
1920 Fundacao da Liga das NagoesV 

1922 

1931 
1936 

1937 
1939 
1945 





Pede-se permuta. 

Pidese canje. 

On demande Techange. 

We ask for exchange. 

Man bittet um Autausch. 

Si richiede lo scambio. 




